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146.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 1.° de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CUNHA MELLO 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 
Zacharias de Assunpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Se- 
bastiao Archer — Leonidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Parente 
— Fausto Cabral — Fernando Tavora — Menezes Pimentel — Sergio 
Marinho — Reginaldo Fernandes — Argemiro de Figueiredo — Joao 
Arruda — Salviano Leite — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Afranio 
Lages — Silvestre Pericles — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heri- 
baldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho 
— Del Caro — Ary Vianna — Jefferson de Aguiar — Paulo Fernandes 
— Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto 
Marinho — Affonso Arinos — Nogueira da Gama — Milton Campos — 
Moura Andrade — Lino de Mattos — Padre Calazans — Coimbra Bueno — 
Juscelino Kubitschek — Joao Villasboas — Lopes da Costa — A16 Gui- 
maraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu 
Bornhausen — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 53 Srs. Senadores. Havendo mimero legal esta aberta a sessao. 

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

posta em dlscussao, e sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretario da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Apelos no sentido da rapida aprova^ao das scguintes proposi^oes: 

PL/3.003/57 — Cria uma alfandega em Belo Horizonte, capital do Estado de 
Minas Gerais: 

— do Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; 
Projeto de Emenda Constitucional n.0 3, de 1961, que altera o § 1 0 do art 191 

da Constituigao Federal. ' ' ' 
(Aposentadoria do funcionalismo aos 30 anos de serviqo). 
Do Sr. Joao de Freitas Guimaraes e outros de Belo Horizonte, MG; 

do Sr. Geraldo Teleste, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Clavem Araujo e outros, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Antonio Cardoso Autolim, de Belo Horizonte, MG; 
da Sra. Altair Paiva e outros, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Jose Leite e outros, de Belo Horizonte, MG; 
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do Sr. Raimundo Geraldo Fernandes e outros, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Francisco Paes e outros, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Alrton Gongalves e outros, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Carlos Ferrari e outros, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Jose Raimundo e outros, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Augusto Munk, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Jose Pereira da Silva e outros, de Belo Horizonte, MG; 

do Sr. Manoel Cardoso Antolim e outros, de Belo Horizonte, MG; 

do Deputado Wilson Modesto Ribeiro, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Jose Pinto e outros, de Belo Horizonte, MG; 

do Sr. Henrique Candido e outros, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Benedito Fortunato de Matos e outros, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Albano Cardoso Antolim e outros, de Belo Horizonte, MO; 

do Sr. Garigiarne e outros, de Belo Horizonte, MG; 
do Sr. Miguel Pacha, de Petropolis, RJ; 
do Conselho Administrativo da ConfederaQao dos Servidores Publicos do 

Brasil. 

PL/2.073/60, que estende a servidores do DNER e da Cia. Naclonal da Tuber- 
culose os beneficlos da Lei n.0 3.483, de 8-12-58, e d& outras providenclas. 

Do Sr. Paulo Guerra, do Recife, PE; 
PL/217/59 — Altera o salario minlmo dos medicos. 
Dos Srs. Orlando Clrlno, Paulo Dias da Costa, Gerson Sellos Rocha Arantes, 

e Manoel Crlstovam Filho, do Rio de Janeiro, GB; 

Emenda Constltuclonal n.0 1/59, que estabelece nova dlscrlmlnagao de rendas 
em favor dos munlcipios: 

da Prefeitura Municipal de Rio Paranaiba, MO; 
do Prefeito Municipal de Paranaiba, MG; 
do Prefeito Municipal de Pindare Mirlm, MA; 
do Prefeito Municipal de Estsul, MG; 

da Camara Municipal de Rio Paranaiba, MO; 
da Camara Municipal de Belo Horizonte, MG; 

Projeto de Lei do Senado n.0 9/60, do Senador Carlos Sabola que prorroga a 
Lei do Inquilinato e da outras providenclas: 

da Camara Municipal de Rio Grande, RS; 
da Uniao Brasilelra de Estudantes do Rio, GB; 
do Sr. Mario Rodrigues Carvalho, do Rio, GB; 
da Assembleia Legislativa do Parana; 

PL/1.533/60 — que autoriza o Poder Executivo a prorrogar por mais 10 anos 
o prazo a que se refere a Lei nP 1.131, de 13-6-50, que dispoe sobre a realizaqao 
do piano de sorteio denominado "Sweepstake": 

do Sr. Francisco Eduardo de Paula Machado, do Rio, GB; 
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PL/2.508/60 — que assegura estabilidade no servigo ativo militar dos Sargen- 
tos das Porgas Armadas, da Policla Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo 
Distrito Federal, e da outras providencias: 

cfos Sargentos, Ventura, Salvador, Valadares, de S. Cristovao, Rio, GB; 
do Clube dos Subtenentes e Sargento do Exercito do Rio de Janeiro, GB; 
do presidente do gremio Sargento Expedicionario Geraldo Santana, de Porto 

Alegre, RS; 
do Sr. Napoleao Marlnho da Rocha, de Porto Alegre, RS. 
PL/55/61 — concede aos servidores em atividade e inativos d'a Secretaria dos 

Tribunals Regionais Eleitorals o reajuste de 44% sobre os vencimentos, salaries e 
proventos atuais, e da outras providencias: 

do Sr. Manoel Juvellio Arruda, de Cuiaba, MT, de Aluisio Horta, de Porto 
Alegre, RS. 
Comunicagao de eleigao e posse: 

Da Mesa da Camara Municipal de Anhanga, PA; 
da Mesa da Assembleia Legislativa do Maranhao; 
da Diretoria d'o Gremio Mons. Joviniano Barreto, de Juazelro do Norte, CE; 
da Diretoria da Associagao dos Ex-Combatentes do Brasil em Portaleza, CE; 
da Loja Magonlca do Rio Grande do Norte, RN; 
da Mesa da Camara Municipal de Pombal, FB; 
da Mesa da Assembl&a Legislativa da Paraiba; 
da Diretoria do Centra Artistico Operario, de Elesbao Veloso, PI; 
da Diretoria da Uniao dos Operarios Ferroviarios de Aracaju, SE; 
da Mesa da Camara Municipal de Iblcarai, BA; 
da Diretoria da Associagao Profissional dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancarios de Vitoria da Conquista, BA; 
da Mesa da Camara Municipal de Ubaitaba, BA; 
da Mesa da Camara Municipal de Guia Lopes da Laguna, MT; 
do Prefeito Municipal de Miracema do Norte, GO; 
da Mesa da Camara Municipal de Ipora, GO; 
do Prefeito Municipal de Cabo Verde, MG; 
da Diretoria do Clube Soroptimista do Rio de Janeiro, GB; 
da Diretoria da Uniao das Cooperativas do Estado da Guanabara, Rio, GB; 

da Diretoria d'a Escola Nacional de Agronomia da Universidade Rural — 
Rodovla Rio—Sao Paulo Km. 47; 

da Diretoria da "Casa da Bahia" no Rio de Janeiro, GB; 
do Presidente do Conselho das Caixas Economicas Federals, do Rio GB- 

do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio, GB; 

cfa Diretoria do Clube Atletico Sorocabana de Itapetininga, SP; 

da Diretoria da Uniao dos Estudantes Catblicos de Minas Gerais em Guaxupe 
MG; 

da Diretoria da Universidade de Juiz de Fora, MG; 
da Diretoria da Sociedade Musical Guarani, de Itajai, SC; 
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da Diretoria da Uniao Curitibana dos Estudantes Secund'arios de Curitiba, PK; 

da Mesa da Camara Municipal de Urubici, SC; 
da Diretoria da Associagao dos Ferroviarios do Vale do Itajai, Blumenau, SC; 
da Diretoria da Associagao dos Servidores Civis Federals e autarticos de 

Cachoeira do Sul, RS; 

da Mesa da Camara Municipal de S. Borja. RS; 

da Diretoria da Colonia de Pescadores de S. Jose do Norte, RS; 

do Prefeito Municipal de Taquari, RS. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta flnda a leltura do expediente 

Ha oradores inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar. (Pausa.) 

Ausente. 

Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, cedo minha inscrigao ao nobre 
Senador Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Lima Teixeira. por cessao. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, a hora, nao ha como negar, e de 
ponderagao. Ha uma cris.e que se agrava dia a dia. Os acontecimentos enca- 
minharam a solugao para o Congresso Nacional. 

Indiscutivelmente, toda a Nagao hoje, de Norte a Sul, tem um so pensamento: 
manter a Constituigao da Republica. Sentimos que se torna uma necessidade a 
posse do Presidente Joao Goulart. Entretanto, se esta e uma verdade que perce- 
bemos e sentimos, teremos, por outro lado de contribulr para que se evite, no 
Pais, uma guerra civil, de conseqiiencla imprevisiveis, dando a Nagao a solugao 
que venha a restaurar a tranqiiilidade da familla braslleira. Esta solugao, en- 
tendo, esta nas maos do Congresso Nacional que deve posslbllita-la dando en- 
sanchas a que a porta se abra para que possamos divisar a paz, a harmonia, a 
concordia a que todos nos brasiieiros, nesta hora, almejamos. 

Ja sentimos que fatores alheios a nossa vontade, alguns claros e outros 
invisiveis. mas existentes, pretendem conduzir esta grande Nagao a um conflito 
que temos o dever de evitar. 

Li num dos jomais de maior expressao do Pais um artigo que representa a 
•n^dia ou o sentido mais elevado da solugao que poderiamos dar. 

Trata-se do Correio da Manha, na sua edigao de hoje, que nos deixa entre- 
ver, num rapido comentario sobre a evoiugao dos acontecimentos a definigao 
do Congresso Nacional. 

O artigo e o seguinte: 

"HORA DA DEFINIQAO 

O Congresso representa a soberania da Nagao Braslleira. Da defini- 
gao do Congresso depende tudo. So a definigao do Congresso pode e deve 
ser a ultima palavra para encerrar a crise que a intempestiva agao dos 
ministros militares criou. 

Mas para tanto e precise que o Congresso se defina. E protelagao 
nao e definigao. Adiamento nao e definigao. O bailado de avango e recuo, 
recuo e avango nao e definigao. O Congresso nao pode nem deve aceitar 



coagoes nem admitir tudo para evitar novos golpes. A hora da omissao ja 
passou. Agora, o Congresso tem de agir. 

* * * 
Quo o Congresso se decida. 
A natureza da decisao ja importa menos, conquanto seja livre. Nao 

entramos, agora, no merito da exnenda parlamentarlsta, cujo sucesso 
pratico dependera da seriedade com que seja aceita e apllcada. Se o 
Congresso aprovar, os ministros mllitares terao de aceita-la. 

Mas se o Congresso preferir a posse, pura e simples, do Sr. Joao 
Goulart, sem emenda alguma, entao os ministros militares tambem 
terao de acatar a vontade da Nagao soberana. Pois saibam que o Pais 
intelro esta atras da sua representagao parlamentar, apoiando-a irrestri- 
tamente; e saibam que o Exercito e a expressao armada da Nagao e nao 
uma guarda de pretorianos que possam impor condigoes aos eleitos do 
povo. O aparente sucesso do golpe depots da remincia do Presldente 
Janio Quadros, logo se transformou em evidente fracasso. O Congresso 
6 hoje a unica realidade legal do Pais. A ela tem todos os brasileiros de 
submeter-se, sem excegao. Sem excegao. 

* * * 
A hora e da deiinigao. Mas so adianta o Congresso definir-se com 

a maior urgencia. 
Quern o pressiona para tanto, e um fato. 
Discute-se em condigoes o Sr. Joao Goulart possa ou deva ser em- 

possado. Mas esquece-se que essa discussao so e possivel porque, por um 
acaso, o Sr. Joao Goulart esteve no estrangeiro. Se estivesse no Brasil, 
na hora da renuncia do Sr. Janio Quadros, teria logo, automaticamente 
-e sem discussoes protelatorias, assumido a Presidencia da Republlca. fi 
possivel que, dentro de poucas horas, o Sr. Joao Goulart desembarque 
no Rio Grande do Sul. Neste momento, ele estara empossado, enquanto 
em Brasilia se discute o sexo dos anjos parlamentaristas. E este Brasil 
infeliz teria — isto nos falta! — Dualidade de governo: um Goulart em 
Porto Alegre e um Mazzilli em Brasilia. O que nos parece plor, muito 
plor do que Goulart em Brasilia. 

Por isso tera o Congresso de definir-se, com a maior urgencia. 
* * * 

O c6u do Brasil ainda esta avermelhado pelo incendio da crlse. De- 
pende da agao do Congresso a deflnigao do significado dessa cor. Pode 
ser reflexo das chamas da guerra civil e pode ser a aurora da paz. Esta 
ultima, nao a amamos ao ponto de submeter-nos a forga. Exigimos uma 
definigao, que preserve, sem restrigoes, a Constitulgao e a liberdade." 

Reconhecem os homens de bom senso, reconhecem os homens de responsa- 
bllidade, reconhecem os patriotas, reconhecem os que amam a sua pitria reco- 
nhecem os que desejam a felicidade do Brasil, que e chegado o momento de 
uma definigao. 

A circunstancia de que hoje a Capital do Brasil seja Brasilia talvez tenha 
desvlado o curso dos aconteclmentos e possivelmente nao estariamos agora em 
condigoes de deliberar sobre a crise que o Pais atravessa no momento. 

Nao sou dos que pensam — porque as circunstancias nos deixam ver, a luz 
da evidencla, — que a Constitulgao esta permanentemente vitoriosa e que nao 
devemos abrlr a possibilidade, sem feri-la de morte, de encontrar-se a senda que 
leva a concordia, a paz e a harmonla ao povo braslleiro. 

Essa parte parece que depende de nos mesmos. Sera — nao hd. como negar 
— uma experlencla que vamos fazer com o parlamentarismo; serd, tamb&n, 
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penso eu, uma esperanga para o povo que, neste instante, espera, que os seus 
problemas sejam solucionados, sem perturbagao da ordem. 

Acredito, sinceramente, digo-o de coragao — que a divisao das responsabi- 
lldade do Governo sera, talvez, o caminho certo para amainar o choque que 
estamos verificando, oriunda nao somente das clrcunstanclas do nosso conheci- 
mento, de clareza meridiana, mas de outros motivos muito mais fortes, que 
preclsam ser afastados nesta hora. A divisao de responsabllidade e necessaria 
a flm de que a democracia sala vitoriosa. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SB. LIMA TEIXEIRA — Com o maior prazer, nobre Senador Heribaldo 

Vieira. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Nobre Senador Lima Teixeira, evidentemente se 

equivocam os que pensam que o Congresso Nacional, reformando a Constituigao, 
para adotar o regime parlamentarista, capitula diante de pressao das Forgas 
Armadas. Nao ha isto. O Congresso Nacional, nesta hora, medlta sobre o que 
acontece em todas as sucessoes presidenciais, quando a inquietagao se apodera 
dos espiritos, muitas vezes ou quase sempre perturbando a ordem publlca. Va- 
le-se, entao, deste momento, do exemplo desta hora, e procura uma solugao, nao 
para esta crise, mas para todas as crises, adotando um sistema de governo dife- 
rente, em que o Poder Executivo reparte suas responsabilidades com o Conselho 
de Minlstros, dessa forma nao sera tao absoluto, como no regime presidencia- 
lista, nem sera constrangido por forgas outras, pois prestara contas diretamente, 
e a todo momento, ao Congresso Nacional. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeito! 
O Sr. Heribaldo Vieira — Apenas aproveitamos os exemplos repetidos, para 

tragar novos rumos ao regime democratico brasileiro, mas nao nos submetendo 
a nenhuma injungao. Haja visto que enquanto elaboramos a reforma constitu- 
cional, anunciam os jomais que as Forgas Armadas nao aceitam essa formula. 
Mas, continuamos o nosso caminho, certos de que, no final, todos os espiritos 
se esclarecerao e verao que esta e a solugao patriotica para o povo brasileiro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Agradego, Sr. Presldente, o oportuno aparte do 
nobre Senador Heribaldo Vieira. S. Ex.a acentuou muito bem, co-mo ja fizeramos 
desta Tribuna, que nao estamos sob coagao. As clrcunstanclas colocaram o Con- 
gresso Nacional na posigao de decidir, porque sentimos que e o anselo geral do 
povo brasileiro, nesta hora sob forte emogao, decidindo, como o tern feito, pelas 
manifestagoes, atraves da imprensa, atraves das organizagoes, das associagoes, das 
sociedades, e dos proprios Governos estaduais, que se veem declarando pela ma- 
nutengao da Constituigao, ou seja, da legalidade. 

Tivemos o sentido perfeito do que e o presidencialismo com o Sr. Janio 
Quadros. 

Vimos do que e capaz o Presidente da Republica que pretende absorver todas 
as atribuigoes do Poder Executivo. A certa altura, ate, tivemos a impressao, no 
inicio de seu governo, de que estavamos numa dltadura, tais eram os poderes de 
que se revestia a pessoa do Presidente da Republica, como Chefe do Executivo. 

Quern sabe se nao foi esse mesmo fato que determinou a crise que nos 
alcangou, nao so pela personalidade do Presidente renunciante, como tambem 
pelos camlnhos que seguiamos em fungao da pessoa do Sr. Janio Quadros, no 
ambito da politica intemacional? 

Eis por que, menos como solugao para a crise senao como experiencia que 
devemos fazer para corrigir certos males e distorgoes, vejo com agrado, con- 
fesso, uma solugao dentro do parlamentarismo, solugao que constitui tambem 
um remedlo para o hora grave que atravessamos. 

O Sr. A16 Guimaraes — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo o prazer. 
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O Sr. A16 Guimaraes — V. Ex.a diz muito bem, nobre Senador Lima Tel- 
xeira. O Congresso Nacional, resolvendo pela emenda parlamentarista, nao so 
procurou contornar as dlflculdades criadas para a Nagao, em face da crise 
politlco-mllitar que atravessamos, como ainda deu soluqao definitiva para os 
graves problemas que sempre agitaram o Pais no regime presldenciaUsta. V. Ex.a 

dlsse muito bem: quando o Presidente da Republlca, no regime presidenciallsta, 
deve exercer, com toda a plenitude, o poder presidencial, ele pode se transformar 
at6 no maior dos dltadores. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — E verdade. 

O Sr. Aid Guimaraes — E fol ai que a propria Comissao Mista, da qual tlve- 
mos a honra de partlcipar, fazendo um historico das dlversas crises que o Brasil, 
]a enfrentou, das inquletaqoes populares, de todas as tremendas sacodldelas que 
o regime sofreu, sempre que se exercitou o voto direto popular na eleiqao de um 
Presidente da Republlca, apos esses estudos, viu a possibilidade de serem sana- 
dos esses males com o ensalo de um novo tipo de regime, que seria o regime par- 
lamentarista. Desejarla mesmo, nesta oportunidade, nobre e eminente Senador, 
defender a Comissao e o seu parecer das aleivosias que Ihe foram atiradas na 
Camara dos Deputados, como se este documento fosse um documento iniitil, im- 
preclso e que nao devesse ate ser votado. Nao, pelo contrario. O documento 6 
uma mensagem nova, uma mensagem admiravel de serenldade, de tranqiilll- 
dade, de acerto e de precisao. E foi a clarividencia desses homens, criando uma 
conceltuagao em que se expressava o denominador comum das vontades dos 
parlamentares brasilelros, que trouxe para o Brasil uma formula nova que o 
ird salvar, nesta emergencia, de uma guerra civil. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — E uma grande esperanqa. 

O Sr. A16 Guimaraes — Quero delxar aqui a minha solidariedade a todos 
os membros dessa Comissao Mista e o meu respeito ao seu nobre Presidente, 
Senador Jefferson de Aguiar, que se comportou com tanta isengao, com tanta 
inteligencla, com tanto animo de acertar. Solidarizo-me ainda com todos aqueles 
que colaboraram na feitura do parecer, notadamente com o seu eminente Re- 
lator, o brilhante parlamentar Deputado Oliveira Brito, e ainda com aqueles que, 
discordando do voto da malorla — Deputados Barbosa Lima Sobrinho e Eloy 
Dutra — se conduzlram com notavel tranqiiilldade, e espirito de colaboraqao, 
na dlficll conjuntura. Diz bem V. Ex.a fi possivel que a nova formula que se 
cria — o regime parlamentarista — nao seja slmplesments um remedio para 
a crise, mas venha realizar o ideal de todos nds, brasileiros — um Governo com 
autorldade, compostura, dignidade, mas fruto das aspiraqoes populares. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado pelo patriotico aparte de V. Ex.a, 
que bem traduz o senso de responsabilldade dos homens que desejam um Brasli 
forte e fellz. 

Sr. Presidente, parece-me oportuna a tanscriqao, nos anais da Casa desse 
inspirado artigo, sobretudo por estar publicado em um jornal que, tendo sem- 
pre combatido o atual Presidente da Republlca, Sr. Joao Goulart, neste instante 
coloca aclma de tudo o Brasil, a sua tranqiillidade e a estabilidade do regime, 
considerando que estd em maos do Congresso a chave que abrira a porta da 
concordla e da paz, aspiragao de todos os brasileiros. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Em aditamento ao aparte do meu eminente 
companhelro de Comissao, Senador Aid Guimaraes, e tambem para ressalvar os 
brios e a altlvez com que se comporta o Congresso Nacional, nesta hora dra- 
m^tlca, registrar um eplsodlo, para que conste da Hlstoria que estamos escre- 
vendo. Quando sereuniu a Comissao encarregada de examlnar a Mensagem em 
que o Presidente Ranierl Mazzilli declarava que motives de seguran?a nacional 
desaconselhavam, em absoluto, a vinda do Sr. Joao Goulart para assumir o alto 
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posto de Presldente da Republica, em certa fase, ainda no iniclo do nosso tra- 
balho, chegou-nos noticia segundo a qual, em face das demarches que se esta- 
vam realizando fora do ambito da Comissao, as Classes Armadas nao aceitariam 
outra qualquer solugao que nao fosse a renuncia do Presidente Joao Goulart. 
Nem mesmo a mudanqa do sistema presidencialista para o parlamentarista ser- 
viria como solucao salvadora. A Comissao, porem nao se deteve com essas infor- 
magoes. Prosseguiu nos seus trabalhos, independente de qualquer ponto de 
vista ou pensamento dos milltares, e apresentou ao Congresso a sugestao ja 
do conhecimento de todos. Por isso, quero que fique incorporado no discurso 
de V. Ex.a este esclarecimento para que nao se diga, em nenhum momento, que 
a Comissao encarregada de examinar a Mensagem Presidencial submeteu-se a 
injungoes de carater milltar, que agiu sob coacao de poderes externos. A solu- 
gao parlamentarista, eminente Senador Lima Teixeira, e uma experiencia que 
vamos fazer, Estou colaborando para ela, na medida de minhas forgas, e creio 
que todos colaboram para a adogao do novo sistema. Devo, entretanto, declarer 
a V. Ex.a que nao sou daqueles que confiam, em absoluto, no exito da nova 
modalidade de sistema governamental. 

Nao confio porque, a meu ver, as crises nao deixarao de existlr. Havera 
realmente mals mobilidade na substituigao dos Ministros e talvez com isso as 
crises se reduzlrao um pcuco. Mas, com o temperamento brasileiro, com a insta- 
bilidade de pensamento e de opiniao que caracterizam o nosso povo, nao flcariam 
excluidas. de uma vez por todas, essas perturbagoes que tanta intranqiillldade 
tem trazido a familia brasileira. Imagine V. Ex.a, mesmo que estivessemos no 
regime parlamentarista neste momento, a crise militar poderia surgir, os 
Ministros militares poderiam declarer que nao aceitariam a investldura nos 
Ministerios de delegados do Congresso porque nao mereciam a confianga das 
Forgas Armadas. Assim, narece-me que o defelto maior esta na falta de compre- 
ensao dos homen.s e nao no regime. De qualquer modo estou solidario com 
V. Ex.a Esse e o pensamento de todos nos tentarmos o novo sistema de governo 
a fim de recuperarmos a Paz e a tranqiiilidade. 

O Sr. Victorino Freire — Pelo menos e um esforgo que fazemos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, agradego o ponderado aparte do 
nobre Senador Argemiro de Figueiredo que se revela um grande parlavnentar, 
parlamentar que nesta hora, esta com sua.s vistas voltadas para uma solugao paci- 
fica, para uma solucao que venha unir os espiritos a fim de que o Brasll, volte 
a sua normalidade. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA — Concederei o aparte a V. Ex.a apos ouvirmos o 
nobre colega Senador Novaes Filho, que ja o havia solicitado. 

O Sr. Novaes Filho — Faz muito bem V. Ex.a em trazer ao conhecimento 
do Senado a opiniao desse grande orgao da Imprensa, Correio da Manha, insus- 
peito a todos porque e um jornal que nunca se curvou a opressao nem a violencia. 

Situou-se muito bem aquele vespertino no seu pronunciamento sobre o papel 
do Congresso Nacional. Eu, como seu membro e representante de pequeno partido 
na grande Comissao Mista encarregada de opinar sobre tao grave crise, slnto-me 
orgulhoso em proclamar que o Congresso tem agido com independencia,.. 

O Sr. A16 Guimaraes — Muito bem. 

O Sr. Novaes Filho — ... procurando uma fomula que harmonize a situagao, 
buscando um meio conciliatorio que ja estivesse na consciencia do povo brasi- 
leiro, qual seja a emenda parlamentarista, em tramitagao na Camara dos Depu- 
tados, e subscrita por quase dois tergos dos membros daquela Casa do Congresso. 
V. Ex a veriflcara que, se a intervengao patriotica e oportuna do Congresso Nacio- 
nal, nao tivesse merecido acato por parte dos dois lados litigantes, mesmo nesse 
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caso o Congresso se teria situado muito bexn no Julgamento do povo do Brasil, 
pois indicou uma solugao dlgna para todos, a que Ihe pareceu mais certa e 
oportuna diante dos lamentavels fatos que estamos assistindo. 

Eu, ao contrario do eminente Senador Argemiro de Figueiredo, uma das 
inteligencias mais brilhantes desta Cssa, entendo que a formula parlamentarista 
que estamos oferecendo, e uma solugao pacificadora que orgulha a cultura poli- 
tlca do Brasil, porque a nlnguem e dado negar que o Parlamentarismo e a 
essencia do prdprio espirito da Democracia. Dentro do Parlamentarismo, essas 
crises, tao freqlientes em todas as iRepublicas Sul-americanas — como ja disse 
aqui on tern, excegao apenas do nosso vizinho Uruguai — esas crises cessarao 
porque, quando se estabelecerem controversias, duvidas e acusaqoes, quando 
se gerarem movimentos de inquietacao a respeito de um gabinete, este sera 
substituido e as normas legais prosseguirao para a tranqiiilidade, para o trabalho 
e para o bem-estar da coletividade brasileira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, registro, com muito agrado, o 
aparte do nobre Senador Novaes Filho. com quern constantemente tenho conver- 
sado, e tamb6m, a respeito de problemas brasileiros. 

Uma circunstancia singular faz com que, neste instante, eu me refira ao 
Presidente Joao Goulart. 15 a de pcder S. Ex.a servir como elemento aglutinador 
da opiniao politica neste Pais. 

A crise que atravessamos demonstrou que ate os seus adversaries politicos 
entendem que a unlca solucao e a posse do Sr. Joao Goulart, como Presidente 
da Republlca. Assim sera mantida a Constitulqao e restabelecido o clima de lega- 
Hdade, unico compativel no Brasil, pelo seu amadurecimento democratico e 
porque sentimos que a nossa vocaqao — a do povo brasileiro — e para a Liber- 
dade e para a Democracia. 

O Sr. Novaes Filho — Muito bem! 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Entao, ao contrario do que possam pensar os 

eminentes Chefes Militares, o Sr. Joao Goulart conduzido pela emocao da hora 
presente, a Presidencia da Republica seria, neste Instante, o fator primordial 
de aglutinaqao, de coesao do povo brasileiro. porque estariamos defendendo o 
unico camlnho que temos a seguir, o do respeito a Constituiqao. 

Termlno, Sr. Presidente, invocando palavras de Ruy Barbosa: "Com a Lei, 
pela Lei, porque fora da Lei, nao ha salvacao". (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a hora do Expediente. 
Tern a palavra o nobre Senador Victorino Freire, para explicaqao pessoal. 
O SR. VICTORINO FREIRE — Sr. Presidente, venho a tribuna para chamar 

a atenqao da Casa para o noticiario publicado no Correio da Manha, de hoje, e 
que me causou a maior estranheza. 

"Goiania, 31 — Uma comissao pessoal de deputados, liderada pelo 
Sr. Neiva Moreira, procedente de Brasilia, chegou a esta Capital ks 
7:00 horas, avistando-se com o governador Mauro Borges Teixeira, que 
se prontlficara a garantir, em Goiania, reunioes livres do Congresso 
Nacional. Os parlamentares conferenciaram longamente com o chefe do 
Executive goiano e seu secretariado, ficando decidido que, concretizada 
a transferencia da Camara e Senado para Goiania, ambas funcionariam 
no Institute de Educaqao de Goias, que dispoe de salas suficientes para 
as reunioes. 

Anteriormente fora sugerido como local o Cine Teatro Goiania". 
Sr. Presidente, penso que nem V. Ex.a nem qualquer dos Srs. Senadores 

tomaram conheclmento das credenciais que teria essa Comissao liderada pelo 
Deputado Neiva Moreira que 6 do Maranhao, e meu inimigo. 

Se S. Ex a pretende mudar a Camara a revelia do Senado, esta certo; o que 
nao esta, e tomar providencia dessa natureza sem o conhecimento e autorizaqao 
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da Fresidencia desta Ca^a e do Plenario que, na hora mais agud'a da crise, 
resLstiu bravamente, sem histerismos, sem insultar, sem deblaterar, sempre firme 
na defesa da Constituigao e da Lei, e pela posse, de acordo com a determinagao 
Constitucional, do Presidente Joao Goulart. 

Nenhum Senador deixou de comparecer a esta Casa, ninguem se sentiu aco- 
vardado. 

Foi sugerido como local para instala^ao do Congresso o Cine-Teatro Goiania. 
Ora, se o Sr. Neiva Moreira quer representar em teatro, represente sozinho, 
mas nao em nome do Senado, nem no da bancada do Maranhao. 

Realmente o Governador de Goias, o bravo Coronel Mauro Borges Teixeira, 
no inicio da crise teria, ao que me informaram, posto a disposigao a Capital do 
Estado para funclonamento do Congresso, no caso deste se sentlr sem garantias. 
Mas isto nao houve. 

Pego a V. Ex.a Sr. Presidente, que se entenda com o Presidente da Camara 
dos Deputados, para saber se S. Ex.a credenciou esse Deputado ou outro para 
tratar da mudanga do Senado Federal para Goiania. 

Era o que tlnha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A noticia a que V. Ex.a se refere e 

inteiramente desconhecida da Mesa do Senado. Serao tomadas as providencias 
solicitadas por V. Ex.a. 

O SR. VICTORINO FREIRE — Muito obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Eleigao da Comissao Especial (de 5 membros) criada em virtude do 
Requerimento n.0 339, de 1961, aprovado em sessao anterior, para estudar 
o Proejto de Lei da Camara n.0 94, de 1961, que dispoe sobre o Estatuto 
do Trabalhador Rural e da outras providencias. 
A fim de que os Srs. Senadores se munam das cedulas, suspendo a sessao 

por 10 minutos. 
(Os trabalhos ficam interrompidos por 10 minutos). 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta aberta a sessao. 
Val-se proceder a chamada. 
Respondem a chamada e votam os Srs. Senadores; 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Feuder — Zacharias 

de Assungao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastlao Archer — Leo- 
nidas Melo — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernandes 
Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reynaldo Fernandes — Arge- 
mlro de Flgueiredo — Salvlano Leite — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — 
Silvestre Pericles — Lourlval Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — 
Ouvldio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary 
Vianna — Jefferson de Aguiar — Paulo Fernandes — Arllndo Rodrigues — Caia- 
do de Castro — Gilberto Marinho — Affonso Arinos — Nogueira da Gama — 
Milton Campos — Colmbra Bueno — Lopes da Costa — A16 Gulmaraes — Nelson 
Maculan — Sauio Ramos — Irineu Bornhausen — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Votaram 44 Srs. Senadores. 
Vai-se proceder a apuragao. (Pausa.) 
O numero de votantes coincide com o de sobre-cartas encontradas. 
Para constituirem a Comissao Especial, estao eleitos os Srs. Senadores 

Caspar Veloso, Ary Vianna, Afranio Lage, Saulo Ramos e Nelson Maculan. 



- 11 - 

Esgotada a materia da ordem do dia. 
Nao ha orador inscrito para esta oportunidade. 
Sendo aconselhavel que o Senado aguarde a chegada de materia de carater 

urgente, que se relacione com a atual conjuntura nacional, como sugeriram os 
Srs. Lideres, suspendendo a sessao por 1 hora. 

(A sessao e suspensa as 16 horas e 5 minutos e reaberta as 17 horas 
e 5 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao. 
Faculto a palavra aos Srs. Senadores que dela desejarem fazer uso. (Pausa.) 
Pelas razoes que anteriormente foram expostas pela mesa suspendo a s essao, 

novamente, por 1 hora. 
(A sessao e suspensa as 17:00 horas e 5 minutos e, sob a presidencia 

do Sr. Moura Andrade, reaberta as 18:30 horas e 25 minutos.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Srs. Senadores, devo comunicar a 

V. Ex.a que as 14:00 horas de hoje, do Montevideo, recebi solicitaqao do Sr. Presi- 
dente Joao Goulart no sentido de que seja marcada para segunda-feira a sua 
posse perante o Congresso Nacional. 

Em conseqiiencla, e no cumprimento rigoroso do que me impoe a Constitui?ao 
Federal e o Regimento Comum do Congresso Nacional, oficiei ao Sr. Presidente 
da Republlca, em exercicio, ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal e 
ao Sr. Presidente da Camara dos Deputados, nos seguintes termos: 

Senhor Presidente: 
Em decorrencia do Artigo 79, e para cumprimento do Artigo 83, Para- 

grafo linlco, da Constituicjao dos Estados Unidos do Brasil, nos termos e 
para os fins do Artigo 13, Paragrafo 5.°, do Regimento Comum do Con- 
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia que 
convoco, para as 15 horas do dia 4 de setembro. sessao conjunta do 
Senado e da Camara dos Deputados, a fim de que o Senhor Doutor Joao 
Belchior Marques Goulart possa prestar o compromisso constltucional e 
ser proclamado empossado no cargo de Presidente da Republica, tudo 
atendendo a solicitaqao que me dirigiu Sua Excelencia as 14:00 horas 
de hoje. 

Atenciosamente, — Auro Moura Andrade, Presidente em exercicio do 
Congresso Nacional. 

Ficam, pois, ambas as Casas do Congresso convocadas para essa sessao con- 
junta, a reallzar-se as 15:00 horas do dia 4 de setembro. 

O SR. AFONSO ARINOS — Sr. Presidente, pego a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra, pela ordem, o 

nobre Senador Afonso Arlnos. 
O SR. AFONSO ARINOS — Sr. Presidente, a minha questao de ordem envolve, 

de certa manelra, uma consulta a V. Ex.a, como Presidente do Congresso Nacio- 
nal. 

Ha duas ou tres noites — nao me lembro bem, porque temos vivido um 
periodo de sucesslvos acontecimentos importantes — o Congresso Nacional, 
presldido por V. Ex.a, adotou. por uma votatjao sem precedentes, uma resolucao 
de certa manelra dual, uma resolu?ao complexa, que tinha dois objetivos ou 
que envolvia duas finalidades. A prlmeira, como V. Ex.a acaba de menclonar, 
referla-se a posse, nos termos da Constituigao, de S. Exa o Sr. Presidente da 
Republica, Sr. Joao Belchior Marques Goulart. A outra, entretanto, que foi ado- 
tada conjuntamente com essa estava articulada em alguns incisos, que nao 
consigo reproduzir exatamente de memdria, mas que, sem duvida alguma, 
representavam o compromisso do Congresso Nacional de adotar, concomitante- 



- 12 - 

mente, a emenda que institm'sse o sitema parlamentar de Governo na Repu- 
blica brasileira. 

Entao, utilizando o processo da questao de ordem, eu, para me esclarecer, 
consultaria a V. Ex.a se pode prestar alguma informaqao a nossa Casa sobre o 
andamento das outras medidas complementares aquela que V. Ex.a acaba de 
enunciar. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — No momento, cabe a esta Presi- 
dencia o cumprimento exato da Constituicao. As recomendacoes do Congresso 
Nacional, visando a modificagao da Constituigao, processam-se na Camara dos 
Deputados, onde se acham ainda na fase de primeira discussao, de uma emenda 
constitucional que e do conhecimento da Casa. 

Nao posso informar nada mais a V. Ex.a A unica coisa que posso informar 
ao Senado e que a Constituigao determina a pratica do ato para o qual convo- 
quei o Congresso. Enquanto a Constituigao nao for modificada, assim devera 
ser praticado. 

Tendo o Sr. Presidente Joao Goulart manifestado a intengao de empossar-se 
na proxima segunda-feira, marquei-lhe a data que acabo de declarar. 

O SR. AFONSO ARINOS — Sr. Presidente, nao ha duvida de que as explica- 
goes de V. Ex.a sao rigorosamente concordes com a sua funcao de titular da 
Presidencia do Senado e, ao mesmo tempo, de guardiao da Constituigao, 

Acontece porem que V. Ex.a, neste caso, nao e apenas o Presidente do 
Senado; e. tambem, o Presidente do Congresso e este assumiu, em um momento 
de indiscutivei emergencia nacional, uma resolucao, sob a brilhante presidencia 
de V. Ex.a, cuja significagao politica transcendental e mesmo histdrica. Nao 
pode ser posta a margem. nem de lado, com uma alegagao, que considero justa 
mas que nao me parece exaurir o conteiido do meu pedido de informagao, qual 
se.ia. a. alegagao de que V. Ex.a esta cumprindo rigorosamente o preccito consti- 
tucional. 

Nunca duvidei disso. Mas. no e ao guardiao e ao cumpridor do preceito 
constitucional que enderecei a minha questao de ordem: foi ao Presidente do Con- 
gresso que assumiu, para com todos os seus companheiros, um compromisso 
politico perante a Nagao. 

E exatamente, no sentido de consultar, nao ao aplicador da Constituigao, 
mas ao Presidente do Congresso, ao lider nolitico, ao orientador de uma sessao 
que adotou deliberacoes da maior envergadura nacional, que eu formulel aquela 
questao a V. Ex.a 

Satisfaco-me, todavia. com as exnlicacoes que V. Ex.a da, de que ate o 
momento nao dlspde de informagoes. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Srs. Senadores, a questao de ordem 
formulada pelo Sr. Senador Afonso Arlnos ja foi resolvlda. 

O compromisso que o Congresso Nacional estabeleceu nas recomendagoes 
cme fez as duas Casas nao pode ser invocado para evitar o cumprimento da 
Constituigao em vigor. 

Foi proposito da Camara dos Deputados e do Senado Federal, reunidos em 
Congresso, procederem a estudos e a votacao de uma reforma constitucional. 
Mas, evidentemente, esse proposito nao suplanta a realidade constitucional 
vlgente. 

Enquanto a Constituigao permanecer na sua formula atual, esta Presidencia 
nan tem nor que deixer de cumpri-la, marcando a data da posse do Presidente 
Joao Goulart. 

A recomendacao do Congresso Nacional as duas Casas esta se prooessando. 
O proprio Senado votou ontem modiflcacoes no seu Reglmento Intemo para 
disciplinar a tramitagao da emenda constitucional, na hipdtese de ser aprovada 
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na Camara dos Deputados, e deliberar a respeito da sua discussao e vota?ao 
nesta Casa, Entretanto, esse processo legislative ainda nao se completou. 

Diante disto, nao ha como acolher a questao de ordem. A Constituieao con- 
tinua, nos sens expresses termos, valida. Presidencialista como e, estabelece no 
sen art. 79 que o Vice-Presidente da Republica sucede ao Presidente, e no sen 
art. 83, paragrafo unico, que o Presidente da Republica prestara o compromisso 
perante o Congresso. For sua vez, o Regimento Comum das duas Casas do Con- 
gresso estabelece, no art. 13, que esse compromisso se processara com uma 
determinada solenidade, que declara, e, alem do compromisso prestado, que 
o Presidente da Republica se empossara perante o Congresso. 

No instante em que o sucessor do Presidente da Republica solicita oportu- 
nidade para a pratica destes atos constitucionais, esta Presldencia nao poderia 
se deter ante aquela simples recomendacao do Congresso Nacional. 

A emenda constitucional e direito constituendo, mas constituido e o direito 
que possui o Presidente da Republica, nos termos da Constituicao, de empossar- 
se perante o Congresso. 

O SR. AFONSO ARINOS (Pela ordem) — Sr. Presidente, peqo a palavra para 
explicaqao pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Afonso Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS — Sr. Presidente, acredito nao mais ser oportuna 
uma questao de ordem, depois das declaraqoes de V. Ex.a Entretanto, pedi a 
palavra, a titulo de explicacao pessoal, para deixar perfeitamente conhecido 
o meu pensamento. 

Em primeiro lugar, em nenhum dos periodos da minha questao de ordem, 
afirmei que fosse indispensavel submeter a decisao automatica da Mesa do 
Congresso a recomendagao pelo mesmo Congresso adotada na sessao que mencio- 
nei. A minha questao de ordem visou solicitar de V. Ex.a um esclarecimento, 
que eu acentuei ser de natureza politica e que, sem duvida nenhuma, contribul- 
ria para o desanuviamento dos espiritos e a pacificarao do Pais, dada a impor- 
tante funqao que V. Ex.a exerce no momento. 

Nao tlve outra intencao senao a de exaltar e proclamar os meritos da aqao 
politica desassombrada que presta ao Congresso Nacional em face da grave crise 
institucional que abalou o Pais. 

Seria mais que arbitrario, Sr. Presidente, seria quase poderia dizer ilusorio, 
tentarmos assegurar que esta posse se estaria verificando em condigoes de plena 
normalldade institucional. Seriam frases, talvez arrancadas ao texto frio da Lei 
Constitucional, mas profundamente chocantes com a palpitante realidade histo- 
rica que estamos vivendo. Entao procurei, ao provocar V. Ex.a, uma declaraqao 
que viesse exaltar a conduta do Congresso pelo menos da esmagadora maioria 
do Congresso, procedendo em desaflo as intiraldaqoes, mas sem abandono da 
prudencia, no sentldo de encontrar uma solucao que componha as dissencoes e 
mantenha a paz da familia braslleira. 

Quis apenas, com a minha consulta a V. Ex.a, encontrar nessa Presidencia 
um eco para esta assertiva, de que cumprimos o nosso dever, de que soubemos, 
no momento em que a Hlstoria exigiu de nos uma agao de resistencia, resistir. 
Mas, no momento em que condlQoes politicas de nos solicitavam uma acao de 
composiqao e de prudencia, soubemos tambem exerce-la. 

Mas, Sr. Presidente, vejo que o que aqui desejaria que V. Ex.a dissesse expli- 
citamente, V. Ex.a preferiu faze-lo Implicitamente, elipticamente, da maneira 
por que o fez. ao mencionar o andamento da proposiqao, a reforma do nosso 
Regimento Interno e a possibilidade de imediata adoqao daquela proposiqao. 

Portanto, Sr. Presidente, nao foi ao jurista nem ao constitucionallsta que 
sollcitei esses esclareclmentos tranqliilizadores; foi ao Lider politico, foi ao Presi- 
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dente de uma instituigao politica que e o Congresso Nacional. E V. Ex.a acaba 
de -da-los ao dizer que reformamos o nosso Regimento, que a proposiqao esta 
em curso na outra Casa. E entao venho eu, o mais obscure dos Senadores (nao 
apoiados), conclamar os meus colegas a que nos unamos, que nos reunamos, que 
aguardemos em sesso praticamente permanente a vinda dessa proposiqao, e 
que a votemos, se possivel, de forma unanime, com um mimero unanime, com 
uma declaracao unanime, com acordo unanime, porque so assim estaremos resti- 
tuindo a este Riis a paz a que ele tern direito. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a sessao, convocando, antes, os Srs. Senadores para uma sessao 
extraordinaria hoje, as 21 boras e 30 minutes, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 36, de 1961 (n.0 989, de 
1959, na Camara), que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Mlnisterio da 
Saiide, o credito especial de Cr$ 6.000.000,00, destinado a construqao do Pavilhao 
da Clinica Ortopedica do Hospital-Geral da Santa Casa de Misericordia do Rio 
de Janeiro, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 515 e 516, de 1961, das Comissoes 
— de Saiide Piiblica e 

— de Finanqas. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 18 horas e 45 minutos.) 



147.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 1.° de setembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, CUNHA MELLO E GUIDO MONDIN 

As 21 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacha- 
rias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer 
— Leonidas Mello — Mathias Olympic — Joaquim Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Per- 
nandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Salviano Leite — Novaes 
Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho — Ruy Palmeira — Silvestre 
Pericles — Afranio Lages — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo 
Vieira — Ovidio Teixelra — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro 
— Ary Vianna — Jefferson de Aguiar — Paulo Fernandes — Arlindo Rodrigues 
— Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Afonso Arinos — 
Nogueira da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — 
Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Gaspar 
Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenqa acusa o com- 
parecimento de 49 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 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATTVO N.0 10, DE 1961 

(Numero de origem; 55-B, de 1960) 

Aprova o Acordo de Comercio e Pagamentos entre os Estados Unldos 
do Brasil e a Republica da Tcheco-Eslovaquia, firmado no Rio de Janeiro, 
a 24 de junho de 1960. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Pica aprovado o Acordo de Comercio e Pagamentos entre os Esta- 
dos Unldos do Brasil e a Republica da Tcheco-Eslovaquia, firmado no Rio de 
Janeiro, a 24 de junho de 1960. 

Art. 2.° — Acrescente-se ao art. 14 do Acordo de Comercio e Pagamentos 
0 seguinte paragrafo; 

"Paragrafo unico — As alteragoes nas listas de mercadorias dos 
produtos brasileiros previstas no art. 4.°, sempre que incluam materials 
basicos para o desenvolvimento da economia nacional, so serao validas 
ap6s a aprovaqao, pelo Congresso Nacional, na forma da Constitulqao 
da Republica dos Estados Unidos do Brasil." 
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Art. 3.° — Da lista de mercadorias dos produtos brasileiros organizada _na 
forma do art. 4° do Acordo de Comercio e Pagamentos, suprima-se a expressao; 

"  Minerio de manganes'. 
Art. 4.° — Este decreto legislative entrara em vigor na data de sua publi- 

cagao, revogadas as disposipoes em contrario. 
(As Comissoes de Econoviia, de Rclagoes Exteriores e de F inane as.) 

ACORDO DE COMERCIO E PAGAMENTOS ENTRE OS ESTADOS UNIDOS DO 
BRASIL E A REPtJBLICA DA TCHECO-ESLOVAQUIA 
O Presidents da Republica dos Estados Unidos do Brasil e o Presidente do 

Govemo da Republica da Tcheco-Esiovaquia, em nome do Govemo da Republica 
da Tcheco-Esiovaquia, 

Reconhecendo, com satisfacao, o favoravel desenvolvimento que vem tendo 
as relagdes comerciais entre os dois paises, 

Desejando, num espirito de amizade e mutuo entendimento, expandir essas 
relacoes e sua cooperagao economica reciproca baseadas no principlo de igual- 
dacfe e vantagens mutuas, 

Resolveram concluir um Acordo de Comercio e Pagamentos, e, para esse 
fim nomearam seus Flenipotenciarios, a saber: 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelencla o 
Senhor Horacio Later, Ministro de Estado das Relaqoes Exteriores, 

O Presidente do Governo da Republica da Tcheco-Esiovaquia, Sua Excelen- 
cla o Senhor Jaroslav Konout, Vics-Minlstro do Comercio Exterior. 

Os quais, apos terem exibido seus Plenos Poderes, achados em boa e devida 
forma, convieram no seguinte: 

Artigo 1.° 
As Partes Contratantes aplicarao em conformidade com sua respectiva legis- 

lagao sobre comercio exterior e cambio, as disposipoes do presente Acordo, de 
modo a promover o equilibrio de seu intercambio comercial e dos pagamentos 
dele resultantes. 

Artigo 2.° 
Na medida de suas disponibilidades d'e pagamento, as Partes Contratantes 

concederao as necessaries facilidades administrativas e cambiais as operapoes 
de exportapao e importapao reguladas pelo presente Acordo. 

Artigo 3.° 
A execupao dos contratos comerciais concluidos sob o regime do presente 

Acordo nao envolvera a responsabiiidade dos dois Governs ou de outras pessoas 
fisicas e juridicas, salvo nos casos em que sejam partes intervenlentes em tais 
contratos. 

Artigo 4.° 
Tomando em considerapao as tendencias e o valor de seu comercio recipro- 

co, as Partes Contratantes concordam em organizar as duas listas de mercado- 
rias anexadas ao presente Acordo. 

Paragrafo unico. Estas listas nao sao limitativas nem restritivas e serao 
revistas anualmente pela Comlssao Mista prevista no artigo 14. 

Artigo 5.° 
As mercadorias exportadas ou importadas sob o regime do presente Acordo 

serao d'estinadas exclusivamente ao consumo ou a transformapao no territorlo 
de uma das Partes Contratantes. 
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§1.° — A reexportagao de mercadorias nao sera permitida, salvo se em cada 
caso, uma das Partes Contratantes obtiver o previo consentimento da outra. 

8 2.° — Na hipotese de uma violagao deste artigo, o valor da mercadoria 
reexportada sera pago em moeda llvremente conversivel ou em qualquer outra 
moeda escolhlda de comum acorcfo pelas duas Partes Contratantes. 

Artigo 6.° 

A flm de expandlr a exportagao de bens de capital tcheco-eslovacos para 
o Brasil, o que devera permitir seja alcangado o mais alto nivel de comercio 
entre as dois paises, as Empresas de Comercio Exterior tcheco-eslovacas conce- 
derao as facllldades de credito existentes na Tcheco-Eslovaquia para o finan- 
ciamento dessas transagoes. Sempre que considerado necessario por uma das 
Partes Contratantes os projetos com elas relacionados serao examinados pela 
Comissao Mista prevista no art. 14, ante de serem submetidos a aprovagao final 
das autorldades competentes das Partes Contratantes. 

Artigo 7.° 

O "Banco do Brasil S.A." abrira em dolares dos Estados Unidos da America, 
uma conta em nome do "Statnin banka ceskoslovenska", denominada "Conta 
Acorcfo Brasil — Tcheco-Eslovaquia" (daqui por diante chamada simplesmente 
"a Conta"), para o registro de todas as operagoes de comercio dlsciplinadas pelo 
prcsente Acordo e para a efetuagao dos pagamentos delas resultantes. 

Paragrafo tinico. Sobre o saldo da Conta serao calculados juros, a taxa de 
3% (tres por cento) ao ano. 

Artigo 8.° 

Os pagamentos efetuados atraves da Conta referir-se-ao a; 
a) exportagao e importagao de mercadorias; 
b) despesas decorrentes das transagoes de exportagao e importagao mencio- 

nacfas no item a, aclma, a saber: 
— fretes relativos as mercadorias transportadas sob a bandeira de qualquer 

das Partes Contratantes; 
— reajuste de pregos; 
— seguros (premios e indenizagoes); 
— comlssoes de agentes; 
— juros comerciais e bancarios; 
— despesas postals, telegraficas e radiotelegraflas dos dois Bancos; 
— armazenagem; 
— custas judiclarias; 
— inspegao de mercadorias. 
c) outras transagoes previamente aprovadas, em cada caso, pelos dois Bancos. 

Artigo 9.° 

A transferencia de rendas consulares nao sera feita atraves da Conta e, a 
pedldo de qualquer das Partes Contratantes sera autorizada em moeda livremen- 
te conversivel, de acordo com os regulamentos pertinentes. 

Artigo 10 
Poderao ser efetuadas, por mutuo acordo, transferencias entre a "Conta" e 

outras contas que as Partes Contratantes mantenham com terceiros paises. 
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Artigo 11 
A fim de facilitar seu comercio reciproco, as Partes Contratantes conceder- 

se-ao um credito tecnico de US$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de dolares). 
§ 1.° — Em caso de excesso sobre o limite de credito estabelecido neste 

artigo, o assunto sera submetldo a Comissao Mista prevista no art. 14 com o 
proposito de encontrar soluQao satisfatbria para ambas as Partes Contratantes. 

§ 2.° — Se, entretanto, no prazo de um mes, a partir do inicio das negocia- 
g5es, a Comissao Mista nao chegar a uma solugao satisfatbria, o excesso que 
entao se verificar sera liquidado pela Parte devedora em moeda livremente 
conversivel, ou em qualquer outra moeda escoihida de comum acorb'o pelas duas 
Partes Contratantes. 

Artigo 12 
Dentro de suas respectivas esferas de competencla, o "Banco do Brasll S.A." 

e o Statni bank cerkoslovenska' fixarao as medidas tecnicas necessarlas a 
execugao do presente Acordo. 

Artigo 13 
A validade das autorizagbes de exportagao e importagao concedldas pelas 

autoridades competentes das Partes Contratantes durante a vlgencia d'o presen- 
te Acordo nao sera prejudicada por sua expiragao. 

Artigo 14 
A fim de assegurar o funcionamento normal do presente Acordo, sera criada 

uma Comissao Mista, constituida de representantes dos Governos das Partes 
Contratantes. A Comissao Mista reunir-se-a alternadamente em Brasilia e em 
Praga, nos primeiros 45 (quarenta e cinco) dias apbs a apresentagao de um pedi- 
do nesse sentido por uma das partes Contratantes. Alem das atribuigbes especi- 
ficas estabelecidas nos arts. 4.°, 6° 11 e 17, a Comissao Mista serao confiadas, 
ainda, as seguintes tarefas; 

a) acompanhar a execugao do presente Acordo; 
b) estudar todas as questbes reiativas a sua execugao e submeter aos Gover- 

nos das Partes Contratantes quaisquer propostas que visem a aumentar o combr- 
cio e fortalecer as relacbes econbmicas entre os dois paises. 

Artigo 15 
Na entrada em vigor do presente Acordo, o saldo liquido da Conta estabele- 

cida no artigo 3.° do Ajuste de Pagamentos asslnado entre o "Banco do Brasil 
S.A." e o "Statni banka ceskoslovenska", em 17 de maio de 1950, bem como o 
saldo liquido da Subconta estabelecida por troca de cartas de 23 de abril de 
1958 do "Banco do Brasil S.A." e de 3 de maio de 1958 do "Statni banka ceskoslo- 
venska", serao transferidos para a "Conta". 

Paragrafo linico. A partir dessa mesma data, todos os pagamentos referen- 
tes a transagbes pendentes entre as Partes Contratantes, que hajam sldo auto- 
rizadas sob o regime do Ajuste de Comercio concluido entre os dois Governos, 
por troca de notas de 17 de maio de 1950, e sob o regime do mencionado Ajuste 
de Pagamentos, serao lancados na "Conta". 

Artigo 16 
Expirado o presente Acordo, nos termos do art. 18 a Conta permanecera 

aberta pelo prazo suplementar de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de nela serem 
langados os pagamentos resultantes das operagbes aprovadas pelas autoridades 
competentes de ambos os paises durante a vigencia do Acordo e ainda nao llqul- 
dadas. No referldo prazo suplementar, serao tambem langados na Conta os paga- 
mentos resultantes de novas transagbes autorlzadas com o objetlvo de Uquldar 
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o saldo remanescente. Apos esse prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o saldo apu- 
rado sera liquldado pela Parte Contratante devedora em moeda livremente 
converslvel ou em qualquer outra moeda que seja escolhlda de comum acordo 
pelas duas Partes e nas segulntes condigoes: 

a) o que exceder o llmite do credito reciproco sera pago imeciiatamente; 
b) 50% do restante serao pagos dentro de 30 (trlnta) dlas subseqiientes, ou 

seja, ate 210 (duzentos e dez) dlas, a contar da data da expiragao do Acordo; 

c) o remanescente ser& pago nos 30 (trinta) dias seguintes, Isto e, at6 240 
(duzentos e quarenta) dias depois de expirad'o o Acordo. 

Artigo 17 

Apllcar-se-ao aos pagamentos decorrentes das operagoes previstas no art. 6.° 
as seguintes dlsposlgoes: 

§ l.o — Durante a vlgencia do presente Acordo, esses pagamentos serao lan- 
gados na "Conta" estabeleclda no art. 7.° 

§ 2.° — Se, explrado o presente Acordo e transcorrido o prazo suplementar 
de 180 (cento e oitenta) dias referldo no art. 16, houver transagoes dessa natu- 
reza ainda pendentes d'e liquidagao, o Banco do Brasil S.A. abrira uma conta, 
em dolares dos Estados Unidos da America, em favor do "Statnl banka ceskoslo- 
venka", denominada "Oonta Especial Brasil-Tcheco-Efelovaquia", doratwante 
designada simplesmente "Conta Especial", na qual serao langados, na dpoca de 
seu respectivo venclmento, os pagamentos referentes aquelas transagoes. 

§ 30 — os fundos acumulados na "Conta Especial' serao utilizados pela 
Parte Contratante credora para adqulrir mercadorias de origem da Parte Con- 
tratante devedora, constantes das listas mencionadas no art. 4.° assegurando-se, 
para a efetivagao dessas operagoes, as necessarias autorizagoes, de importagao 
e exportagao. 

§ 4.° — Essas operagoes serao reguladas pelas condigoes que, no momento de 
sua execugao, forem apllcaveis: 

a) as transagoes em moedas nao livremente oonverslveis, excetuadas as que 
se efetuarem em decorrencla d'e slstemas de preferencias regionals ou de acordos 
de dreas de llvre comerclo; 

b) as transagoes em moedas livremente converslvels, caso a Parte devedora 
haja abolldo a prdtlca do comerclo em moedas nao livremente converslvels. 

§ 5.0 — Apllcar-se-ao a essas transagoes as disposigoes dos arts. 3.°, 5.° e 
8.°, bem como, no que couber, as demais disposigoes do presente Acordo. 

§ 6.° — Apllcar-se-a 0 disposto no paragrafo unico do art. 7.° do presente 
Acordo aos saldos eventuals d'a "Conta Especial". 

§ 7.° — Sels meses apos 0 vencimento da ultima prestagao relativa a essas 
operagoes, o eventual saldo da "Conta Especial" sera imedlatamente pago pela 
Parte Contratante devedora, em moeda livremente converslvel ou em qualquer 
outra moeda escolhlda de comum acordo pelas duas Partes Contratantes. 

§ 8.° — A Comissao Mlsta, criada pelo art. 14, sera mantlda at6 a liquidagao 
final de todos os pagamentos langados na "Conta Especial", a fim de examinar 
a pedldo da Parte Contratante credora, quaisquer dlflculdades na boa execugao 
do disposto neste artigo. Com esse propdslto, a Comissao Mlsta conslderard 
partlcularmente eventuals medldas tomadas pela Parte Contratante devedora, 
das quals possam resultar prejulzos para a Parte Contratante cretfora e, em 
especial as que se reflram As condigoes de forneclmento de mercadorlas pela 
Parte Contratante devedora, cabendo-lhe formular recomendagoes aos dois Gover- 
nos para a solugao justa e razoavel dessas dlflculdades. 
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Artigo 18 

O presente Acordo sera submetldo a aprovagao das autorlcfades competentes 
de cada uma das Partes Contratantes, de conformldade com as respectlvas dis- 
posicoes constituclonais. Entrara em vigor trinta dlas apos haver cada Parte 
Contratante comunlcado a outra sua aprovagao e permanecera em vigor por urn 
periodo de cinco anos, se pelo menos ate tres meses antes da explra?ao do perio- 
tfo mencionado, nenhum dos Governos houver comunlcado ao outro sua inten- 
gao de denunclar o Acordo, continuara o mesmo em vigor pelo periodo de um 
ano e por sucesslvos periodos anuais, ate que o Governo de qualquer das Partes 
Contratantes notlflcar o outro pelo menos tres meses antes do termo de um dos 
supracitados periodos, de sua intengao de denunciar o Acordo. EM Ffi DO QUE, 
os Plenlpotenciarlos acima indicados firmaram este Acordo e nele apuseram os 
respectlvos selos. 

Feito na cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e quatro dias do mes de junho de 
mil novecentos e sessenta, em dois exemplares ambos na lingua portuguesa. — 
Horacio Lafer — Jaroslav Kohout. 

Ano de 1961 

PRODUTOS BRASILEIROS 
Cafe (em grao ou soluvel). 
Cacau em amendoas e produtos de cacau. 
Soja. 
Linhaga e outras sementes oleaginosas. 
Mindrio de ferro. 
Minerio de manganes. 
Algodao. 
La. 
Sisal. 
Couros eras e curtldos. 
Frutas (citricas, banana, abacaxi etc.). 
Cera de Carnauba e outras ceras. 
Madeiras. 
Castanha do Pard. 
Piagava. 
Fumo (tabaco em folhas). 
Oleos vegetais. 
Couros e peles de animals silvestres. 
Plmenta. 
Mica. 
Carne. 
Mapas, livros e discos. 
Produtos. 
Produtos industrials. 
Diversos. 

Total — US$ 35.000.000,00. 
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Ano de 1961 

PRODUTOS TCHECO-ESLOVACOS 

Equlpamentos para uslnas hldroeletricas. 
Equipamentos para uslnas termoel^trlcas. 
Equlpamentos para aciarias. 
Equlpamentos para fabricas de clmentos. 
Equlpamentos para refinarias de petroleo. 
Equlpamentos para fabricas de alumlnlo. 
Equlpamentos para cervejarias. 
Equipamentos para uslnas de acucar. 
Equlpamentos para frlgorificos. 
Equlpamentos para fibrlcas de trabalhar madeira. 
Equlpamentos para fibricas de tratores. 
Equlpamentos para fabricas de aglomeraQao e britagem. 
Miqulnas para extragao, classiflcagao e lavagem de carvao. 
Dragas para dragagem dos portos e rios. 
Maqulnas operatrizes para indiistrlas mecanicas cfe todos os tipos. 

Motores Diesel estaclonarlos e maritlmos. 

Orupos geradores Diesel. 

Equlpamentos para moinhos de trlgo. 
Maqulnas para a Industrla de refrlgerantes. 
Compressores de ar escavadeiras e outras maqulnas para construgao. 
Looomotivas eletricas e dlesel eletricas. 
Oulndastes e outras maqulnas para aparelhagem dos portos. 
Cabos a^reos. 
Bombas e motobombas. 
Eletrodos. 
Tratores e outras maqulnas agrlcolas. 
Pegas e partes de tratores. 
Ferramentas. 
Pegas para motoclcletas e blcicletas. 
Avloes. 
Teares automdtico: e outras maqulnas para Industrla textll. 
Maqulnas para Industrla de cigarros. 
M&qulnas para a Industrla de sapatos, peles e cortumes. 
Ristrumentos de preclsao e de medigao. 
Ilnstrumentos dtlcos. 
Contadores de luz e g^s. 
Pegas para radios. 
Equlpamentos para hospitals. 
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Maquinas graficas. 
Rolamentos. 
Papel. 
Laminados. 
Arame farpado e outros arames. 
Tubos e canas diversos. 

A50S especlais. 
Aluminio e suas ligas. 
Zinco e suas ligas. 
Ligas de metals. 
Carvao mineral. 
Produtos quimicos. 
Produtos farmaceuticos. 
Tinturas. 
Peles e couros de coelho. 
Linho. 
Malte. 
Materials reflatarios. 
Cimento. 
Abrasives. 

Mapas, discos e livros. 
Diversos. 

Total — US$ 35.000.000,00. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 123, DE 1961 
(Numero de origem 813-D, de 1955) 

Altera 0 Decreto-lei n.0 915, de 1.° de dezembro de 1938, retificado 
pelo Decreto-Lei n.0 1.061, de 20 de janeiro de 1939, que dispoe sobre o 
Imposto de vendas e consignasoes, define a competencia dos Estados para 
sua cobranga e arrecadagao, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Imposto sobre vendas e consignagoes, a que se refere o art. 19, 
n.0 IV, da Constituigao Federal, e devido no lugar em que se efetuar a operagao. 

§ 1.° — Considera-se lugar da operagao, aquele onde se encontrar a merca- 
doria por ocaslao da venda ou consignagao. Quando o objeto do contrato for 
produto agricola, pecuario ou extrativo, sobre a operagao de venda ou consigna- 
gao para fora do Estado, incidlra a tributagao do Estado em que foi produzlda a 
coisa vendida ou consignada. 

§ 2.° — No caso de venda ou consignagao de produtos agricolas, pecudrios, 
ou extrativos destinados a exportagao para o exterior, o Imposto serd devido 
exclusivamente ao Estado de que se originarem, mesmo que tals produtos sofram 
no Estado de que forem exportados beneflciamento, liga ou manipulagao que 
Ihes nao altere a natureza. 

Art. 2.° — Fleam revogados os Decretos-Leis n.^ 915, de 1.° de dezembro 
de 1938 e 1.061, de 20 de janeiro de 1939. 

Ms Comissoes de Economia e de Finangas.J 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 124, DE 1961 
(N.0 de origem 2.253-B, de 1960) , . r 

Concede a Cruz Vermelha Brasileira a subvenfao anual de 
Cr$ 20.000.000,00, consignada no Onjamento da Unlao, a partir do exercicio 
de 1961. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — concedida a Cruz Vermelha Brasileira subvenijao anual de 
Cr$ 20.000.000,00 (vlnte mllhoes de cruzeiros) que serd consignada no Orgamento 
Geral da Unlao, subanexo do Mlnist^rio da Saiide, a partir do exercicio de 1962. 

§ 1.° — Subvengao igual serd concedida a entidade em aprego durante o 
exercicio de 1961. 

Paragrafo 2.° — Para atender ao disposto no paragrafo anterior flea aberto 
crtdito especial de Cr$ 20.000.000,00 (vlnte mllhoes de cruzeiros). 

Art. 2.° — O recebimento e o emprego da subvengao de que trata esta lei 
obedecerao ao disposto na Lei n.0 1.493, de 13 de dezembro de 1951. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as dlsposigoes em contr&rlo. 

(As Comissoes de Constituigdo e Justiga e de Finangas.) 

MENSAGENS 

O Sr. Presldente da Repiiblica, restituindo autografos de proposigoes legis- 
lativas sancionadas, a saber: 
— N.0 189 (n.0 de origem 474), de 29 de agosto com referenda ao Projeto de 

Lei da C§.mara n.0 48, de 1961, que concede isengao dos impostos de impor- 
tagao, exceto a taxa de despacho aduaneiro, para equlpamento importado 
por Industrias I.B. Sabba S.A., de Manaus, Amazonas, destinado b instalagao 
de uma fdbrica de compensados e laminados de madeira; 

— N.0 190 (n.0 de origem 477), de 1.° de setembro, com referenda ao Projeto de 
Lei da Camara n.0 76, de 1961, que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo 
Mlnlstdlo da Agricultura, o cr^dito especial de Cr$ 800.000,00, destinado k 
conclusao das obras do Parque de Exposigoes de Concdrdla, no Estado de Santa 
Catarina, para a II Exposigao Nacional de Suinos, realizada em 1960; 

— N.0 191 (n.0 de origem 478), de 1.° de setembro, com referenda ao Projeto 
de Lei da Camara n.0 86, de 1961, que isenta do imposto de importagao 
equlpamento telefonico em favor da Cia. Telefonica de Campo Grande, Estado 
de Mato Grosso. 

OFICIOS 
— N.0 1.310, de 24 de agosto, do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, comunican- 

do haver sido anotado o ato decorrente do Decreto Legislative n.0 2, de 1961, 
que aprova decisao daquele Tribunal, denegatdria de registro ao termo de 
contrato celebrado entre o Ministdrio da Educagao e Cultura e a IBM World 
Trade Corporation, para locagao de mdquina elbtrica de contabilidade e esta- 
tistlca. 
N.0 1.344, de 30 de agosto, do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, fazendo 
idSntica comunicagao em referenda ao Decreto Legislativo n.0 9, de 1961, que 
aprova a decisao do mesmo Tribunal denegatdria de registro ao contrato 
celebrado entre o Govern© da Repiiblica e o Sr. Antflnio Raposo, para desem- 
penhar a fungao de Professor de Desenho do 2.° Ciclo do Ensino Industrial, 
na Escola de Especialistas da Aeronditica. 

AVISOS 
— N.0 GB 621, de 18 de agosto, do Sr. Ministro da Fazenda, transmitlndo cdpia de 

esclarecimento fomecido pela Carteira do Comdrcio Exterior, bem como da 
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Carteira de Cambio do Banco do Brasil e da Superintendencia da Moeda e do 
Credito, sobre a mat^ria do Requerimento n.0 28, de 1961, do Sr. Senador Joao 
Villas Boas. 

— N.0 303.275-61/GM-982, de 24 de agosto, do Sr. Mlnlstro do Trabalho, encami- 
nhando informagoes prestadas pelo Institute de Previdencia e Assistencia dos 
Servidores do Estado para atender ao Requerimento n.0 128, de 1961, do Sr. 
Senador Jefferson de Aguiar. 

— N.0 304.770-61/GM-997, de 25 de agosto, tambem do Sr. Ministro do Trabalho, 
encaminhando copias das informagoes prestadas pelo Departamento Nacional 
de Previdencia Social para atender ao Requerimento n.0 229, de 1961, do Sr. 
Senador Gilberto Marinho. 

— N.0 303.116-61/GM-l. 009, de 28 de agosto, igualmente do Sr. Ministro do Traba- 
lho, encaminhando informagoes do Institute de Aposentadoria e Pensoes dos Co- 
mercidrios sobre a mat^ria do Requerimento n.0 117/61, do Sr. Senador Gilberto 
Marinho. 

Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, encaminhando proposigoes 
de iniciativa daquela Casa, a saber: 
— N.0 1.415, de 4 de agosto — Projeto de Lei da Cfimara n.0 123, de 1961, que 

altera o Decreto-lei n.0 915, de 1.° de dezembro de 1938, retificado pelo 
Decreto-lei n.0 1.061, de 20 de Janeiro de 1939, que dispoe sobre o Imposto 
de Vendas e Consignagoes, define a competencia dos Estados para a sua 
cobranga e arrecadagao e d& outras providencias. 

— N.0 1.433, de 23 de agosto — Projeto de Lei da Camara n.0 124, de 1961, que 
concede h Cruz Vermelha Brasileira a subvengao anual de Cr$ 20.000.000,00, 
consignada no Orgamento da Uniao, a partir do exercicio de 1961. 

— N/5 1.432. de 29 de agosto — Projeto de Decreto Legislative n.0 10, de 1961, que 
aprova o Acordo de Comdrcio e Pagamentos entre os Estados Unidos do Brasil 
e a Repiiblica da Tchecosloviquia, firmado no Rio de Janeiro, a 24 de junho 
de 1960. 

PARECER 
N.0 526, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 25, de 1961 (n,0 1.138, na Camara dos Deputados) que incorpora 
a Universidade do Parana, a Escola Superior de Agricultura e Veterina- 
ria do Parana e da outras providencias. 

Reiator: Sr. SUvestre Pericles 
Sobre o m^rito da presente proposigao, e no tocante a seu aspecto financeiro. 

jd se pronunciaram os drgaos tdcnicos competentes, junto aos quais teve ela 
inteira acolhida, cabendo-nos, agora, por forga de requerimento aprovado em plend- 
rio, analisa-la do ponto de vista constitucional e juridico. 

De Iniciativa do Poder Executive, o projeto, em sua origem e em sua trami- 
tagao, obedeceu ds normas constitucionais cabiveis na espdeie. 

Por outro lado, nenhum dispositivo nele contido contraria preceitos da Carta 
Magna ou ofende as regras juridicas que disciplinam a organizagao e o funcio- 
namento do ensino universitdrio no Pais. 

O Poder Executivo tinha competencia para proper a providencia legislativa 
em aprego, a qual obedeceu, a seu tempo, aos principios legais que disciplinam 
a materia. 

Assim sendo, opinamos, sob o aspecto constitucional e juridico, pela aprovagao 
do projeto. 

Sala das Comissoes, 3 de agosto de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente — 
SUvestre Pericles, Reiator — Aloysio de Carvalho — Miguel Couto — Herivaldo 
Vieira — Nogueira da Gama — Lima Teixeira — Afranio Lages. 
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PARECER N.0 527, DE 1961 
Da Comissao de Constituigao e Jastiga, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 20, de 1961, que considera de utilidade publica a Conferencia 
de Sao Vicente de Paulo Torquato, Munlcipio de Vila Velha, Estado do 
Espirito Santo. 

Relator: Sr. Silvestre Pericles 
Pelo presente projeto, 6 considerada de utilidade publica a Conferencia de 

Sao Vicente de Paulo, Municipio de Vila Velha, Estado do Espirito Santo, entidade 
fundada h& quase vinte anos e que vem realizando, naquele municipio, segundo 
afirma o ilustre Autor da proposigao, uma "obra de alta significagao social, no 
amparo aos menos favorecidos da fortuna". 

O reconhecimento da importancia de suas tarefas estd, ainda, no fato de jd 
haver sido reconhecida de utilidade publica pela Assembleia do Estado do Espirito 
Santo. 

Examinando o processo, anteriormente, verificamos nao constarem do mesmo 
dois documentos que reputamos necessaries ao perfeito exame na materia — os 
Estatutos da "Conferencia de Sao Vicente de Paulo de Sao Torquato" e o ato 
da Assembldia Legislativa capixaba que a considerou de utillidade publica — e, 
assim, solicitamos diligencia, a fim de que fossem sanadas tais deficiencias. 

Cumprindo a exigencia em aprego, o Presidente da Conferencia de Sao Vicente 
de Paulo de Sao Torquato remeteu a esta Comissao exemplares do Diario Oficial 
do Estado, de abril de 1959 e de 17 de fevereiro de 1961, dos quais constam 
os documentos solicitados no nosso requerimento. 

Ante o exposto, comprovado que a "Conferencia de Sao Vicente de Paulo de 
sao Torquato, Municipio de Vila Velha, Estado do Espirito Santo, a par dos rele- 
vantes servigos que vem prestando kquela localidade, prcenche os requisites exi- 
gidos pela Lei n.0 91, de 28 de agosto de 1935, para ser considerada de utilidade 
publica, oplnamos pela aprovagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 3 de agosto de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente — 
Silvestre Pericles, Relator — Aloysio de Carvalho — Miguel Couto — Lima Teixeira 
— Herlvaldo Vielra — Noguelra da Gama — Afranio Lages. 

PARECER N.0 528, DE 1961 
Da Comissao de Servigo Publico Civil, sobre o Projeto de Lei da 

Camara n® 89, de 1960 (n.® 2 897-B/57. na Camara dos Deputados), que 
assegura aos agentes de inspegao do trabalho, participagao nas muitas 
decorrentes de infragoes de dispositivos da legislagao trabalhista. 

Relator: Sr. Joaqulm Parente 
O Projeto de Lei da Camara n.® 89, de 1960, de autoria do Sr. Deputado Josd 

Talarico, visa a assegurar ao Inspetor do Trabalho do Quadro Permanente do 
MinisWrio do Trabalho, Indiistria e Comdrcio e ao Fiscal da Tabela tJnica de 
Mensalistas do mesmo Ministerio, participagao de 50% nas muitas aplicadas — 
com conseqiiencia da lavratura, pelos mesmos funciondrios, de autos de infragoes 
de dispositivos da legislagao trabalhista. 

Aprovado naquela Casa do Congresso, com emendas da sua Comissao de 
Legislagao Social, o Projeto, apds receber benepldcito do Plendrio, foi encaminhado 
a andlise do Senado, jd havendo tramitado e recebido pareceres favordveis das 
Comissoes de Legislagao Social e Finangas, com sugestoes para que sejam, como 
emendas de redagao, substituidas as expressoes: 

"Ministdrio do Trabalho, Indiistria e Comdrcio", por: 
"Ministdrio do Trabalho e Previdencia Social." 

O assunto bdsico sobre que versa a proposigao, ou seja, a participagao de 
agentes flscais do Govemo, nas muitas resultantes de autos de infragao lavrados 
Pelos mesmos, em fungao das suas atribuigoes, d controvertido sob o ponto de 
vista moral e dtico, mas jd recebeu a sangao da prdtica. 
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Realmente, € estranho que se admita sociedade entre o Govemo e seus agentes, 
quando se trata de dividir o produto de multas resultantes de infragao de qualquer 
dispositivo legal ou regimental pago. A aqao de fiscalizar 6 o que define a atribui- 
gao do fiscal, que, para isso, recebe dos cofres publicos os vencimentos atribuidos 
ao seu cargo, exatamente como acontece com todos os demais funciondrios civis 
ou militares. 

Cada classe, cada carreira, cada cargo ocupa o seu lugar especifico no pano- 
rama da administragao publica, recebendo os seus vencimentos estabelecidos por 
lei, com escalonamento, tanto quanto possivel, proporcional a responsabilidade 
respectiva. 

A participagao do funcionario na multa resultante do cumprimento de seu 
dever funcional — fiscalizar — conduz a curiosas dedugdes, pouco lisonjeiras 
para as classes dos agentes fiscais. 

quase a aceitagao tdcita da hipdtese de que, sem a participagao nas multas, 
esses funcionarios, ja pagos para fiscalizar, nao teriam suficiente nogao do cumpri- 
mento do dever, para exercer a sua obrigagao. 

£ claro que essa dedugao logica, mas arrojada — nao corresponde a reali- 
dade na imensa maioria dos casos. 

A participagao dos fiscais nas multas 6 materia ja consagrada pela prdtica, 
como se verifica com os agentes fiscais do Imposto de Consumo, do Imposto de 
Renda e Aduaneiros, do Ministdrio da Fazenda. 

No caso presente, a Camara dos Deputados, no propdsito de bem fundamentar 
a proposigao, ouviu o Ministerio do Trabalho, colhendo manifestagoes favoraveis 
do Departamento de Administragao e do Departamento Nacional do Trabalho. 

Como se trata de situagao que ja encontrou solugao identica a ora proposta, 
em varias carreiras de fiscais, nao podemos deixar de reconhecer, ainda que 
somente pelo principio de eqiiidade, a procedencia da medida proposta atravds do 
projeto em estudo, motivo por que nos manifestamos pela sua aprovagao. 

Sala das Comissdes, 1.° de setembro de 1961. — Mourao Vielra, Presidente — 
Joaquim Parente, Relator — Jarbas Maranhao — Aloysio de Carvalho Filho — 
Sebastiao Archer — Paulo Fender. 

PARECER N® 529, DE 1961 
Da Comissao de Constituigao e Justiga sobre Emenda da Camara 

dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n.0 25 de 1959 (n.0 1.414-B 
de 1961, na Camara) que institui o uso obrigatorio de emblema distin- 
tivo das organizagoes nacionais de saude e da outras providencias. 

Relator: Sr. Silvestre Pericles 
Apreciando o presente projeto, que institui o uso obrigatorio de emblema 

distintivo das organizagoes nacionais de saude e dd outras providencias, a Cfi- 
mara dos Deputados ofereceu-lhe emenda, suprimindo o art. 2.°, e, em conse- 
qiiencla, numerando como 2.° e 3° os arts. 3.° e 4.° 

O art. 2.°, suprimido pela Camara dos Deputados, esta assim redigido: 
"Art. 2.° — Constitui crime enquadrado no disposto no art. 335, do 

Codigo Penal, sem prejuizo das penas militares e das punltivas de este- 
llonato e abuso de confianga, o uso iliclto, bem como a utilizagao inde- 
vida, no comercio ou na industrla, do embLema a que se refere o art. 1.°" 

A supressao do dispositivo em aprego decorreu do parecer da Comissao de 
Constituigao e Justiga da outra Casa do Congresso, que, para tanto, asslm se 
justificou: 

"Como se ve, o dispositivo nao objetiva a criagao de nova figura delituosa 
que consistiria no uso ilicito ou na utilizagao indevida, no comercio ou na indus- 
trla, do emblema distintivo das organizagoes nacionais de saude. Limita-se a 
reportar-se a figuras delituosas ja existentes em nosso direito penal comum 
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ou especial, Ora, isto nao e necessario, e antes, sobre ser superfluo, vem trazer 
confusao aos destinatarios da lei penal em elaboragao. Se o uso do novo emblema 
for artificio, ardil ou meio fraudulento para que alguem obtenha vantagem 111- 
cita, em prejulzo alheio, ter-se-a o crime de estelionato, independentemente de 
qualquer nova disposigao legal; se por meio de tal uso confianga alheia vier 
a ser burlada, crime de estelionato havcra tambem, e assim ocorrera com 
v&rias das outras hipoteses constantes do texto criticado. 

A questao, como se ve, foi devidamente situada pela Comissao de Consti- 
tulgao e Justiga da Camara. 

O texto eliminado e, evidentemente, redundante, nao se ajustando nem a 
boa ordenagao juridica da materla, nem a boa tecnica legislativa, e, assim suce- 
dendo, opinamos pela aprovagao da emenda da Camara dos Deputados. 

Sala das Comissoes, 31 de agosto de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente 
— Silvestre Pericles, Relator — Ary Vianna — Aloysio de Carvalho — Juvenal 
Fortes — Vivaldo Lima — Milton Campos — Herivaldo Vieira. 

PARECER N." 530, DE 1961 

Da Comissao de Saude Piiblica, sobre emenda da Camara dos Depu- 
tados ao Projeto de Lei do Senado n.0 25 de 1959 (n.0 1.414, de 1961, na 
Camara) que institui o uso obrigatorio de emblema distintivo das orga- 
nizagoes nacionais de saude e da outras providencias. 

Relator; Sr. Reginaldo Fernandes 
A Camara dos Deputados, examinando o projeto ora sujeito a nossa apre- 

ciagao, aprovou-o, com emenda supressiva do art. 2.°, no qual se enquadra o uso 
ilicito de emblema distintivo das organizagoes nacionais de saude no disposto 
no art. 335 do Cddigo Penal. 

A emenda da Camara, conforme se veriflca de sua justificagao e dos pare- 
ceres das doutas Comissoes de Constituigao e Justiga das duas Casas do Par- 
lamento, 6 de natureza juridica, nao cabendo, portanto, sua anallse, a este 
brgao t6cnico. 

Ante 0 exposto, nada nos resta fazer que opinar, nos termos dos pronuncia- 
mentos daquelas comissoes, pela aprovagao da emenda. 

Sala das Comissoes, 31 de agosto de 1961. — Reginaldo Fernandes, Presidente 
— Miguel Couto — Fernandes Taimes — A16 Guimaraes. 

OF1CIOS 
Sr. presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia que me ausentarei do Pais 
a partir do dia 8 de setembro, a fim de, no desempenho de missao com que me 
distinguiu o Senado, participar na Conferencia da Uniao Interparlamentar, a 
realizar-se em Bruxelas. 

Atenciosas saudagoes. — Silvestre Pericles. 

Brasilia, 28 de agosto de 1961. 
Ex.mo sr 
Dr. Auro de Moura Andrade 
DD. Presidente do Congresso Nacional 
Brasilia 

Excelencia: 
O "Movimento Prd-Fixagao e Urbanizagao do Nucleo Bandeirante", Distrito 

Federal, vem mui respeitosamiente, nesta hora grave para a Republica e para as 
instituigoes democraticas, hipotecar irrestrita solidariedade a V. Ex.a, pela posi- 
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pao assumida em defesa do regime legal e da manutengao da paz para a fami- 
lia brasileira. 

Reafirmando solenemente nossa fe e conflanga inabalaveis no Congresso 
Nacional e nas tradigoes democraticas da maioria do Exercito Braslleiro, soli- 
citamos de V. Ex.a, manter atitude flrme e corajosa em defesa das llberdades 
essenciais ao normal funcionamento das institulgoes. Nosso "Movlmento" que 
tanto deve ao Congresso Nacional, eleva neste momento sua voz para que a Cons- 
tituigao da Republica seja mantida e que nenhuma solugao violenta ou extra- 
legal seja tentada contra a nossa Carta Magna, promulgada pelos Constituintes 
de 1946. 

Desejando a V. Ex.a complete exito na missao de diriglr os destines da mals 
alta Camara Legislativa do Pais, afirmanmo-lhe Senhor Presidente do Congresso 
Nacional a certeza da nossa solidariedade nos sens esforgos para impedir toda 
e qualquer violagao do regime constltucional, e garantir a posse do legitlmo 
Presidente da Republica Dr. Joao Goulart. — Respeitosamente — Movlmento 
Pro-Fixagao e Urbanizagao do Nucleo Bandeirante. — Joaquim Candido, Presi- 
dente — Oswaldo Mendes Soares — Jose Araujo — Leontino Leite — J. A. Fer- 
reira — Francisco Franco — Jose Honorato Deusdara — Gerson Jose Souza. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Dix-Huit Rosado, orador inscrito. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, no comeqo 
do mes de agosto fui indicado, pelo Senado da Republica, para fazer parte, como 
observador Parlamentar, da Missao Comercial do Brasll que visitaria a China 
Continental. 

Senti-me profundamente lisonjeado per participar daquela delagagao, por- 
que e para mim uma honra muito grande receber qualquer incumbencia da Mesa 
desta Casa. 

Fizemos a primeira parte da viagem dentro do signo da tranqullldade, obser- 
vando e seguindo o itinerario que tragaramos de primeira mao. Terminada a 
primeira etapa, convldados, eu e o nobre Senador Barros Carvalho, a continuar 
a viagem que deverla realizar o Sr. Vice-Presidente da Republica, Dr. Joao 
Goulart, seguimos em sua companhia. Haviamos de vlsitar Hong Kong, a Fe- 
deragao Malaia, Singapura e o Ceilao, a fim de completar a missao de que 
S. Ex.a fora incumbido. 

Na manha de sabado, quando nos encontrdvamos em Singapura, o Sr. Vice- 
Presidente da Republica recebeu a comunlcagao dos acontecimentos que eclodl- 
ram no Brasil. 

Tao distante, e facil imaginar a apreensao e a angustia que todos nos expe- 
rlmentamos naquele momento. Em verdade, devo prestar um depoimento, que 
deve ter valor principalmente para flxar certas minucias deste episddio dolo- 
roso da vida democratica brasileira. 

O Sr. Vice-Presidente da Republica, Dr. Joao Goulart, recebeu a noticia 
da renuncia serenamente, convencldo da responsabilidade que a partlr daquele 
instante Ihe pesariam sobre os ombros. 

Sem ser seu companheiro de lutas politicas, pelo contrario, muitas vezes 
tendo tergado armas contrarias as de S. Ex.a, compreendl, naquele momento, 
como representante do povo no Parlamento Nacional, que nao podia, em hlpo- 
bese alguma, retardar meu pronunciamento em favor da legalidade, da justiga 
e da manutengao da letra constltucional. Foi o que fiz. E o fiz consclo de que 
cumpria um dever. 

Volto, agora, depois da longa viagem que nos obrlgou a mudar, no percurso, 
oito tripulagoes dos avioes em que nos transportamos de Singapura ate esta 
Casa, para vir utllizar a minha principal arma, que e o voio, na defesa daqueles 
priffcipios que manifestara num instante grave da Nagao brasileira. 
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Sei que o povo e o Congresso tem-se mantido, acima de tudo e de todos, na 
defesa dos interesses desta Natjao, que tem um future grandiose marcado. Todas 
as nagoes do mundo nos olham, agora, admirados! Eu, pessoalmente, apreciei 
isto; e apreciei tanto antes quanto depois da crise que atravessamos; todos os 
jornais dos paises por que passamos projetaram em suas primeiras paginas o 
episodio brasileiro! 

Angustia e apreensao dominam todo o mundo, diante das responsabilidades 
que enfrenta o Brasil, neste instante dificil de toda a humanidade. Mas o moti- 
vo nuclear mesmo desta mlnha oragao nao sera o relatorio que farei junta- 
mente com o nobre Senador Barros Carvalho e se prendera principalmente a 
razao da nossa designagao para acompanharmos o atual Presidente da Republica. 

O que desejo fixar em primelro lugar, Sr. Presidente, e que distante eu ouvia 
o ruido do debate em que se projetava e, as vezes, se modificava a fisionomla 
politica e moral do homem que eu acompanhava naquele instante, em missao 
que recetaeremos, ambos da nossa Patria. 

Nao tivera eu antes contato com o Dr. Joao Goulart e nao poderia fazer 
dele o julgamento que estou habilitado a fazer neste instante. E o fago para que 
outros que porventura guardem determinadas ressalvas nesse julgamento pos- 
sam receber o depoimento de quern nao tem outro interesse senao o de servir 
a Nagao brasileira e a legalidade democratica. 

Em nenhum Instante encontrei arrogante o homem que tem a responsabi- 
lidade de ser, legalmente, o Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil; jamais tamb^m o encontrei medroso ou intimidado dos acontecimentos. 
Sereno e disposto a assumlr as suas responsabilidades integralmente. Disse-me, 
e o aflrmou muitas vezes, que o mandato que Ihe procuravam tlrar nao era 
dele; recebera-o como uma delegagao do sen povo, em duas vezes, e so esse 
povo poderia retira-lo. Vinha para assumir a Presidencia da Republica, mas 
era preciso que os que aqui estavam tambem Ihe dessem a sua cobertura. 

Slnto, chegando agora, ainda cansado, mal retirada do corpo a poeira da 
longa caminhada — se e que poeira existe numa caminhada de aviao a quase 
nail quolometros horarios — sei, Sr. Presidente, que o homem vem de espirito 
aberto para aceitar a colaboragao de todos os brasileiros. Pago a ressalva de 
que nao tenho procuragao nem outorga para falar em nome de S. Ex.a porque 
nao poderia recebe-la. Palo em meu proprio nome, dando um depoimento, para 
que se aprecie o outro lado do episodio, em que o Vice-Presldente, o protagonista 
principal, nao poderia ser vlsto nem julgado porque se achava longe da Patria. 

Lembro-me do dia principal, em que partimos de Singapura, saindo do Leste 
para as bandas do poente. A noite alongou-se, tornando mais dificil a nossa 
viagem e a interpretagao dos acontecimentos do Brasil. Mesmo assim, naquela 
longa vigilla, o homem manifestou-se capaz de arcar com as responsabilidades 
que o povo do Brasil colocou nos seus ombros e que agora o Congresso Nacional, 
alevantado ainda mais na sua historia, num. gesto corajoso e decidido, que o 
mundo inteiro aprecia e o Brasil ainda acompanha com emogao <e confianga, 
ratificou. 

Sei que daremos posse ao Presidente Joao Goulart, porque esta Casa, pela 
sua Mesa, jd marcou dia e hora para S. Ex.a assumir o cargo. 

Sei que, paralelamente, corre na Camara dos Deputados a Emenda Parla- 
mentarista e conflo — porque ouvi a palavra serena e corajosa do Presidente 
Joao Goulart — que seu espirito, como disse S. Ex.a mais de uma vez estara 
aberto aos entendimentos e disposto a procurar, dentre as grandes reservas mo- 
rals desta Nagao, os homens que hao de ajuda-lo a recuperar o Brasil dos pre- 
juizos causados por um gesto irrefletido de seu Presidente, que estarreceu o 
mundo inteiro. 

Dlzendo estas palavras, Sr. Presidente, meu proposito e apenas certificar 
a Casa do meu conhecimento da agao do homem, numa crise em que teria de 
re velar o seu carater, a sua fibra, a sua coragem. 
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Porque para dirigir uma Nacao como a nossa, em pleno desenvolvlmento, 
a braqos com as dlficuldades tao grandes e profundas nas varias regioes do seu 
Imenso territorio, e precise muita coragem. Assim falando, Sr. Presidente, ma- 
nifesto a mlnha confianca em que os responsaveis pelos nossos destlnos, as Por- 
gas Armadas, os chefes politicos, o Legislative, o Judiciario, todos, enfim, se con- 
greguem num esforgo unico e empunhem a grande flamula do Brasil, para que 
esta Nagao conquiste o posto a que faz jus na moldura do mundo de hoje. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa, dois requerimentos 
de urgencia. 

Sao lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 355, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra b, do Regiraento Interno, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei da Camara n.0 124, de 1961, que concede & Cruz Vermelha 
brasileira a subvengao anual de Cr$ 20.000.000,00. 

Sala das Sessoes, I,0 de setembro de 1961. — Vivaldo Lima — Fausto Cabral 
— Lima Teixeira — Vitorino Freire. 

REQUERIMENTO N.0 356, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 

para a emenda da Camara ao Projeto de Lei do Senado n.0 29, de 1959, que insti- 
tui o uso obrigatdrio de emblemas distintivos das organizagoes nacionais de saude. 

Sala das Sessoes, 1.° de setembro de 1961. — Vitorino Freire (Llder do PSD) 
— Fausto Cabral (Lider do PTE) — Vivaldo Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Os requerimentos que acabam de 
ser lidos estao devidamente aprovados e serao votados depois da Ordem do Dia. 

Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Item 1 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 36, de 1961 (n.0 989, 

de 1959, na Camara), que autoriza o Poder Executlvo a abrir, pelo Mi- 
nisterio da Saude, o credito 'especial de Cr$ 6.000.000,00, destinado a 
construgao do Pavilhao da Clinica Ortopddica do Hospital Geral da San- 
ta Casa de Misericordia do Rio de Janeiro, tendo pareceres favoraveis, 
sob n.0s 515 e 516, de 1961, das Comlssoes; de Saiide Publica e de PV 
nangas. 

Em discussao. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, lencerro a discussao. 
Em votagao o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, quelram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

fi o seguinte 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 36, DE 1961 

(N.0 989-B, de 1959, na Camara) 
Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Saiide, o 

credito especial de Cr$ 6.000.090,00, destinado a construgao do Pavilhao 
da Clinica Ortopedica do Hospital-Geral da Santa Casa de Misericordia 
do Rio de Janeiro. 

O Congresso Naclonal decreta: 
Art. 1.° — Fica o Poder Executive autoriaco a abrir, pelo Ministerio da 

Saiide, o credito especial de Cr$ 6.000.000,00 (seis mllhoes de cruzeiros), destl- 

■ 
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nado especificamente a corustruQao do Pavilhao da Clinica Ortopedica do Hospi- 
tal Geral da Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro. 

Art. 2.° — Revogadas as disposigdes em contrario, a presente lei entrara vigor 
na data de sua publicagao. 

O SR. PRBSIDENTE (Moura Andrade) — O Projeto vai a sangao. 
Esgotada a materla da ordem do dia. 
Em votagao o Requerimento n.0 355, anteriormente lido, de urgencia para o 

Projeto de Lei da Camara n.0 124, de 1961. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A urgencia concedid'a refere-se a letra b do art. 330 do Regimento Interno. 
Nessas condigoes, passa-se a discussao do Projeto. 
Tern a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar, para emitir o parecer 

da Comissao de Constituigao e justlga. 
O SR. JEFFERSON 1>E AGUIAR — Sr. Presidente, o projeto aprovado pela 

Camara dos Deputados autoriza o F'oder Executive a subvencionar a Cruz Ver- 
melha Brasilelra com a quantia de vinte mllhoes de cruzeiros para o exercicio 
de 1962, conforme verba que devera ser consignada no orgamento da Uniao 
naquele exercicio financeiro. 

No pardgrafo linlco do art. 1.° estabelece-se que igual subvengao cteverd ser 
Paga no exercicio de 61 corrente. Em conseqiiencia, o paragrafo linico autoriza 
a abertura de credito especial de igual valor para atendimento da preceituagao 
contlda no projeto em exame. Determina a Constituigao que o Poder Legislativo 
autorlzara, ao Executive, a aplicagao dos recursos financeiros em obras e quals- 
quer despesas porventura especificadas em proposigoes legais. 

Veriflcara V. Ex.a, por conseguinte, que a Proposlgao e constltucional do 
ponto de vista juridico. Nada ha que obste a sua tramitagao regular nesta Casa 
do Congresso Nacional, 

Em conseqiiencia, sob o ponto de vista juridico e constitucional, a Comissao 
de Constituigao e Justlga opina pela aprovagao d'o projeto como redigido. 

No merito, a Comissao de Finangas opihara nos termos regimentals. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Pego ao Presidente da Comissao de 

Pinangas deslgne relator para emitir parecer sobre o Projeto. (Pausa.) 
Nao se achando S. Ex.a presente, designo para emitir parecer, em nome da- 

quele orgao tecnico, o nobre Senador Victorino Freire. 
O SR. VICTORINO FREIRE — Sr. Presidente, o Projeto concede a Cruz Ver- 

"lelha Brasilelra a subvengao anual de vinte milhoes de cruzeiros que sera 
consignada no Orgamento Geral la Uniao, Subanexo do Ministerio da Saude, a 
Partlr do exercicio de 1962. 

Os paragrafos 1.° e 2° ao artigo 1.° estabelecem igual subvengao para enti- 
^^de em aprego no corrente exercicio e a abertura respectiva de credito especial 

igual importancia. 
Sr. Presidente, a Comissao de Constituigao e Justiga deu parecer favoravel 

a Comissao de Finangas e a acompanha, opinando pela aprovagao do Projeto. 
o nosso parecer. 

O Sr. Cunha Mello se ausenta da Presidencia, assumindo-a o Sr. Guido 
Mondln. 

O SR. PRBSIDENTE (Guido Mondin) —Em discussao o Projeto, com pareceres 
favor&vels. 

Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado 
£ o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 124, de 1961 

(N.0 2.253-B/60, na Camara) 

Concede a Cruz Vermelha Brasileira a subven^ao anual de Cr? .. ... 
20.000.000,00, consignada no Or? amen to da Uniao, a partir do exercicio 
de 1961. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — concedida a Cruz Vermelha Brasileira subvengao anual de 

Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhoes de cruzeiros) que sera consignada no Orgamen- 
to Geral da Uniao, subanexo do Ministerio da Saude, a partir do exercicio de 
1962. 

Paragrafo primeiro — Subvengao igual sera concedida a entidade em aprego 
durante o exercicio de 1961. 

Paragrafo segundo — Para atender ao disposto no paragrafo anterior fica 
aberto o credito especial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhoes de cruzeiros). 

Art. 2.° — O recebimento e o emprego da subvengao de que trata esta Lei 
obedecera ao disposto na Lei n.0 1.493, d'e 13 de dezembro de 1951. 

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

O SB. PRESIDENTE (Guido Mondin) — O Projeto vai a sangao. 
Em votagao o outro requerimento de urgencia, sob n.0 356, para a Emenda 

da Camara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n.0 25, de 1959. 
Os Srs. Senadores que concedem a urgencia, queiram conservar-se sentados. 

(Pausa.) 
Aprovad'a. 

Em discussao a Emenda. 
Tem parecer favoraveis, sob n.0s 529 e 530, anteriormente lidos. 

Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao, 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Emenda, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 

Aprovada. 
E a seguinte 
Emenda da Camara dos Deputados ao Projeto de Lei n.0 1.414-B, de 

1960, do Senado Federal, que institui o uso obrigatdrio de emblema dis- 
tintivo das organizagoes nacionais de saude, e da outras providencias. 
(Projeto de Lei do Senado n." 25 de 1959), 

EMENDA I 

Suprima-se o art. 2.° e numere-se como 2.° e 3.° os artigos 3° e 4.° 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — A materia vai a Camara dos Depu- 
tados. 
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O Sr. Guido Mondin deixa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Moura 
Andrade. 

O SR. PRESEDENTE (Moura Andrade) — Ouviu o Plenario os pareceres da 
Comlssao de Constitui?ao e Justiga e da Comissao de Finanga^. 

Em discussao o projeto, (Pausa.) 

Nao havendo quem pega a palavra, encerro a discussao. 

Em votagao. 

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

Est£, aprovado. Vai k sangao. 

Em votagao o requerimento de urgencia lido no expediente. 

O SR. AFONSO ARINOS — Sr. Presidente, pego a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Afonso Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS — Sr. Presidente, nao tendo ouvido a leitura do reque- 
rimento, gostaria que V. Ex.a fizesse uma exposigao, ou declaresse ao menos o 
que dele consta. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — (Le o requerimento). 

O SR. AFONSO ARINOS — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao o requerimento. 

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

Estd aprovado. 

Passa-se ao exame da matdria. 
Vai ser lido pelo IP-Secretdrio, os pareceres das ComissSes de Constituigao e 

Justiga e de Saude Publica. 

Sao lidos os seguintes 

PARECERES 
(Comissao de Constituigao e Justiga e Comissao de Saude Publica.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — De acordo com o Projetp de Reso- 
mgao n.0 46, de 1961, que regula a tramitagao de projeto de Emenda a Constitui- 

item 1.°, do artigo unico, esta Presidencia, depois de ouvidos os lideres das 
bancadas partidarlas, deslgna para comporem, em Comissao especial a que fez re- 
jbrencia aquela Resolugao, os Srs. Senadores: Jefferson de Aguiar, Gaspar Velloso, 
Afonso Arinos, Heribaldo Vieira, Aloysio de Carvalho, Nogueira da Gama, Nelson 
Maculan. 

Estd esgotada a matdria constante da Ordem do Dia. 

Antes de anunciar a da prdxlma sessao, desejo agradecer ao plenario, e 
Particularmente aos Srs. Senadores Cunha Mello, Nelson Maculan, Gaspar Velloso, 
Paulo Fender, Aloysio de Carvalho, Fausto Cabral, Heribaldo Vieira, Victorino 
Preire, Guido Mondin, Jorge Maynard, A16 Guimaraes, Novaes Filho, Caiado de 
Castro, Lima Teixeira, k Bancada de Imprensa da Camara dos Deputados e b 
■Sancada de Imprensa do Senado Federal, pela manifestagao de apoio que ontem 
Prestaram &, mlnha pessoa, durante a sessao vespertine. 
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Ouvi toda a sessao do meu Gabinete. Confesso aos Srs. Senadores que nao 
estava em condigoes de vir ao plenario. Fiquei profundamente sensibilizado com 
us palavras de cada um. Considerei exce'-siva a manifcstagao. Recebi-a, entretanto, 
verdadeiramente massacrado. Nao esperava que os atos que pratico em fungao 
do cargo a que V. Ex.as me elevaram, pela maioria desta Casa, pudessem ser 
apreciados com tanta generosidade. 

Afirmo-lhes, entretanto, que tenho procurado, realmente, cumprir o meu 
dever. Sou um homem que vive estes dias angustiado, atravds de um processo 
de autocritica constante, procurando nao me perder na emogao dos aconteci- 
mentos, tentando, manter a serenidade e proceder dentro da responsabilidade 
que me foi entregue. 

Ainda hoje, a esta bora da noite, e-me dificil formular-lhes o meu agrade- 
cimento. Desejo, pois, transformalo numa exortagao aos Srs. Senadores, exor- 
tagao a que se mantenham firmes, nesta mesma decisao em que tem estado, 
nesta mesma dedicagao a causa da paz social no Brasil, neste mesmo empenho e 
pela tranqiiilidade dos lares, neste mesmo esforgo pela preservagao do regime 
e das instituigoes. A nossa arma 6 a lei. Somos um Poder desarmado, com ela 
e que nds combatemos. A nossa 6 a Constituigao, a ela nds nos consagramos. 

Eu disse a V. Ex.as, em sessao do Congresso Nacional, que aqueles que ficam 
fieis e prescs a Constituigao tem ressurrelgao, acontega o quj acontacer. Nao a 
tem absolutamente, entretanto, aqueles que se esquecem, atraves de falsa religiao 
da ordem, que a ordem nao pode ser mantida fora dos limites da lei. A ordem 
esta dentro dos limites dela; a ordem so pode existir, constitucionalmente, dentro 
dos seus limites. 

Nds somos a Casa da Lei. 
Hoje, dirigi oficio k mais alta Corte da Justiga, convidando os Srs. Ministros 

do Supremo Tribunal Federal para a sessao de segunda-feira, ks quinze boras, 
que foi marcada por determinagao do Regimento e por forga da Constituigao 
Federal. Nesse oficio, tive oportunidade de dizer ao Sr. Ministro Barros Barrcto, 
Presidente daquela alta Casa da Justiga, onde vivem, atuam, honram a Patria 
e as letras juridicas aqueles que sabem que nlnguem pode julgar bem entre 
as trevas, nem proclamar a verdade do fundo do abismo. 

Convidei-os a todos, declarando que todos nds somos jurados da Constitui- 
gao. Todos. Juizes, senadores, deputados, mestres, estudantes, operarios, homens 
e mulheres de todas as classes e de todas as proflssoes, sacerdotes, blspos, gene- 
rals, almlrantes, brlgadeiros, soldados e marlnhelros da Patria. Todos. 

O destlno colocou-nos num instante terrivel, em que so nos podemos decidir. 
E s6 temos uma decisao — ligar a nossa prdpria sorte a sorte da Constituigao 
brasileira. 

Srs. Senadores, estou convencido de que esta Casa sobrevivera e se porven- 
tura nao sobrevivesse, sobreviveria ainda mais no conceito, no respeito, na admi- 
ragao dos brasileiros. Porque existiu um Senado que teve a perfeita compreensao 
da gravidade da bora em que a sua Republica vivia, que soube lutar pela demo- 
cracia que o povo escolhera, que soube defender a Constituigao que o povo 
instituira — um Senado que soube ser forte, um Congresso que soube ser bravo, 
duas Casas reunidas numa sd, num sd pensamento, ambas valorosas e principal- 
mente prudentes, e principalmente sablas e prlncipalmente prrocupadas com o 
futuro, com o dia de amanha, menos do que com o de hoje. 

Tive oportunidade de dizer, quando me dirigi ao Presidente da Republica em 
exsrcicio, a proposito da censura da Imprensa, que nao 6 delxando paginas em 
branco que se saltam os episddios da Histdria. E que, neste instante jk nao 
importa estarmos a escrever a Histdria para nds, mais vale, Srs. Senadores, que o 
fagamos pelos nossos filhos e pelo futuro da Pdtria brasileira. 

Muito obrigado a V. Ex.as pelas homenagens que me prestaram. (Aplausos 
prolongados.) 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a sessao designando para a extra- 
ordinkria a realizar-se amanha. ks 11 boras, a segulnte 
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ORDEM DO DIA 

Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 77, de 1960 (n.0 4.609, de 
1958, na Camara), que concede pensao especial de Cr$ 3.500,00 mensais a D. Lindi- 
nalva Costa Barros, e dd outras providencias, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 517 e 518, de 1961, das Comissoes 
— de Constitui^ao e Justi^a e 
— de Finan^as. 

Estd encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 22 horas e 20 minutos.) 



148.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 2 de setembro de 1961 

(Extraordinaria) 

EXPEDIENTE 

PRESIDfiNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 
As 11 horas acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 

de Assungao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer — 
Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fer- 
nandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Femandes 
— Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda — Salvlano Leite 
— Novaes Filho — Sllvestre Pericles — Lourival Fontes — Jorge Maynard — 
Heribalcfo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — 
Del Caro — Ary Vianna — Jefferson de Aguiar Paulo Fernandes — Arlindo 
Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Affonso Arinos — Benedito 
Valadares — Noguelra da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino 
de Mattos — Padre Calazans — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Lopes da 
Costa — AI6 Guimaraes — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos 
— Irlneu Bornhausen — Guido Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista d'e presenga acusa o compa- 
recimento de 52 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 

OF1CIO 

Do Sr. Prlmeiro-Secretario da Camara dos Deputados, encamlnhando o 
Projeto de Emenda A Constitulgao n.0 5, de 1961, que institui o slstema parlamen- 
tar d'o Govemo, vasado nos seguinte termos; 

"Tenho a honra de enviar a Vossa Excelencla, a fim de que se dlgne subme- 
te-la a conslderagao do Senado Federal a Emenda a Constitulgao que institui o 
sistema parlamentar de govemo. 

Outrossim, levo ao alto conheclmento de Vossa Excelencia que a referlda 
emenda foi aprovada nesta Casa do Congresso Nacional, em duas discussoes, por 
dois tergos dos seus membros, tendo se verificado a seguinte votagao: em primei- 
ra d'iscussao 234 votos slm e 59 nao, em segunda discussao 233 votos sim e 55 nao. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha 
elevada estima e distinta consideragao. — Jose Bonifacio, l.0-Secretarlo." 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa, projeto de emenda 
A Constituigao, que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretarlo. 
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lido o seguinte 

PROJETO DE EMENDA A CONSTITUigAO N.o 5, DE 1961 
(N.0 16-A, DE 1961, na Camara) 

Institui o sistema parlamentar do governo. 

CAP1TULO I 
Disposi^ao Preliminar 

Art. 1.° — O Poder Executive e exercido pelo Presidente da Repiiblica e pelo 
Conselho de Ministros, cabendo a este a diregao e a responsabilidade d'a politica 
do governo assim como da adminLstragao federal. 

CAP1TULO II 
Do Presidente da Repiiblica 

Art. 2.° — O Presidsnte da Repiiblica sera eleito pelo Congresso Nacional, 
por maloria absoluta de votos, e exercera o cargo por cinco anos. 

Art. 3.° — Compete ao Presidente da Repiiblica; 
I — nomear o Presidente do Conselho ds Ministros e, por indicaQao deste, 

os demais Ministros ds Estado, e exonera-los quando a Camara dos Deputados 
Ihes retlrar a confiancja; 

II — presidlr as reunioes do Conselho de Ministros, quando julgar conve- 
niente; 

III — sancionar, promulgar e fazer publicar as lets; 
IV — vetar, nos termos da Constituiqao, os projetos de lei consider ando-se 

aprovados os que obtivsrem o voto ds tres quintos d'os deputados e senadores 
presentes, em sessao conjunta das duas camaras; 

V — representar a Nagao perants os Estados estrangeiros; 

VI — celsbrar tratados e convengoss internacionais, ad referendum do Con- 
gresso Nacional; 

VII — declarar a guerra depois ds autorizado pelo Congresso Nacional ou, 
sem essa autorizacao, no caso de agressao estrangeira verificada no intervalo 
das sessoes legislativas; 

VIII — fazer a paz, com autorizagao e ad referendum do Congresso Nacional; 
IX — permltlr, depois de outorlzado pelo Congresso Nacional, ou sem essa 

autorizacao no Intervalo das sessoes legislativas, que forcas estrangeiras transi- 
tem pelo terrltorio do pais, ou, por motivo de guerra, nele permanegam tempo- 
rarlamente; 

X — exercer, atraves do Presidente do Conselho de Ministros o comando 
das For?as Armadas; 

XI — autorlzar brasileiros a aceitarem pensao, emprego ou comissao de 
governo estrangeiro; 

XII — apresentar mensagem ao Congresso Nacional por ocasiao da abertura 
da sessao legislatlva, expondo a situagao do pais; 

XIII — conceder indultos e comutar penas, com audiencia dos orgaos insti- 
tuidos em lei; 

_ XIV — prover, na forma da lei e com as ressalvas estatuidas pela Constitui- 
?ao, os cargos publicos federals; 

XV — outorgar condecoragoes ou outras distingoes honorificas a estrangeiros, 
concedidas na forma da lei; • - ' - 
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XVI — nomear, com aprovagao do Senado Federal, t exonerar, por indicagao 
do Presidente do Conselho, o Prefeito do Distrito Federal, bem como nomear e 
exonerar os membros do Conselho de Economla (art. 205, § 1.°). 

Art. 4.° — O Presidente da Republica, depois que a Camara d'os Deputados, 
pelo voto da maloria absoluta de sens membros, declarar procedente a acusa- 
?ao, sera submetida a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nos 
crimes comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes funcionals. 

Art. 5.° — Sao crimes funcionals os atos do Presidente da Republica que 
atentarem contra a Constltulgao Federal e, especlalmente, contra: 

I — a existencia da Uniao; 

II — o livre exercicio de qualquer dos poderes constitucionais da Uniao ou 
dos Estados; 

in — o exercicio dos poderes politicos, Individuals e socials; 
IV — a seguranga interna do pais. 

CAPITULO III 

Do Conselho de Ministros 

Art. 6.° — O Conselho de Minis•Sros responde coletivamente perante a 
Camara dos Deputados pela politica do governo e pela admlnistragao federal, e 
cada Ministro de Estado indivldualmente pelos atos que praticar no exercicio 
de suas fungoes. 

Art. 7.° — Todos os atos do Presidente d'a Republica devem ser referendados 
pelo Presidente do Conselho e pelo Ministro competente como condigao de sua 
validade. 

Art. 8.° — O Presidente da Republica submetera, em caso de vaga, ^ Camara 
dos Deputados, no prazo de tres dias, o nome do Presidente do Conselho de 
Ministros. A aprovagao d'a Camara dos Deputados dependera do voto de maioria 
absoluta dos seus membros. 

Paragrafo unico — Recusada a aprovagao, o Presidente da Republica devera 
em igual prazo, apresentar outro nome. Se tambem este for recusado, apresen- 
tara, no mesmo prazo, outro nome. Se nenhum for acelto, cabera ao Senado 
Federal indlcar, por maioria absoluta de seus membros, o Presidente do Conselho, 
que nao podera ser qualquer dos recusados. 

Art. 9.° — O Conselho de Ministros, depois de nomeado, comparecera perante 
a Camara dos Deputados, a fim de apresentar seu programa de governo. 

Paragrafo unico — A Camara dos Deputados, na sessao subseqiiente e pelo 
voto da maioria dos presentes, exprimira sua confianga no Conselho de Ministros. 
A recusa da oonflanga importara formagao de novo Conselho de Ministros. 

Art. 10 — Votada a mogao de confianga, o Senado Federal, pelo voto de dots 
tergos de seus membros, podera, dentro de quarenta e oito horas, opor-se a com- 
poslgao do Conselho de Ministros. 

Paragrafo unico — O ato do Senado Federal podera ser rejeltado, pela 
maioria absoluta da Camara dos Deputados, em sua prlmeira sessao. 

Art. 11 — Os Ministros dependem da confianga da Camara dos Deputados e 
serao exonerados quando esta Ihes for negada. 

Art. 12 — A mogao de desconflanga contra o Conselho de Ministros, ou de 
censura a qualquer de seus membros, so podera ser apresentada por cinqiienta, 
deputados no minimo, e sera discutlda e votada, salvo circunstancia excepcional 
regulada em lei, cinco dias depois de proposta, dependendo sua aprovagao do 
voto da maioria absoluta da Camara dos Deputados. 
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Art. 13 — A mo?ao de confian?a pedida a Camara dos Deputados pelo 
Conselho de Ministros sera votada Imedlatamente e se considerar4 aprovada 
pelo voto da maiorla dos presentes. 

Art. 14 — Verificada a imposslbilldade de manter-se o Conselho de Ministros 
por falta de apoio parlamentar, comprovada em memoes de desconfianga.opostas 
consecutivamente a tres Conselhos, o Presldente da Republica poder£, dlssolver 
a Camara dos Deputados, convocando novas elei?6es que se realizarao no prazo 
maximo de noventa dias, a que poderao concorrer os parlamentares que hajam 
integrado os Conselhos dissolvidos. 

§ l.o — Dissolvlda a Camara dos Deputados, o Presldente da Republica 
nomeara um Conselho de Ministros de carater provlsorio. 

§ 2.° — A Camara dos Deputados voltara a reunir-se, de pleno direito, se as 
eleigdes nao se realizarem no prazo flxado. 

g 30 — Caberao ao Senado, enquanto nao se instalar a nova Camara dos 
Deputados, as atribuigoes do art. 66, numero III, IV e VII da Constituiqao. 

Art. 15 — O Conselho de Ministros decide por maioria de votos. Nos casos 
de empate, prevalecerd o voto de Presidente do Conselho. 

Art. 16 — O Presidente do Conselho e os Ministros podem participar das 
discussoes em qualquer das casas do Congresso Nacional. 

Art. 17 — Em cada Ministdrio haverd um Subsecretdrio de Estado, nomeado 
pelo Ministro, com aprovaqao do Conselho de Ministros. 

§ 1.° — Os Subsecretdrios de Estado poderao comparecer a qualquer das 
Casas do Congresso Nacional e as suas comissoes, como representantes dos respec- 
tivos Ministros. 

§ 2.0 — Demitldo um Conselho de Ministros, e enquanto nao se constitulr 0 
novo, os Subsecretdrios de Estado responderao pelo expediente das respectivas 
pastas. 

Art. 18 — Ao Presidente do Conselho de Ministros compete ainda: 
I — ter iniciativa dos projetos de lei do govemo; 
II — manter relaqoes com Estados estrangeiros e orientar a politica extema; 
HI _ exercer o poder regulamentar; 

IV — decretar o estado de sitio nos termos da Constituiqao; 
V — decretar e executar a intervenqao federal, na forma da Constituiqao; 
VI — enviar d Camara dos Deputados a proposta de orqamento; 
Vii — prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias 

apds a abertura da sessao legislativa, as contas relativas ao exercicio anterior. 
Art. 19 — O Presidente do Conselho poderd assumir a direqao de qualqeur 

dos Ministdrios. 

CAPlTULO IV 

Das Disposiqoes Transitorias 

Art. 20 — A presente emenda, denominada Ato Adicional, entrard em vigor 
na data da sua promulgaqao pelas mesas da Camara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

Art. 21 — O Vice-Presidente da Republica, eleito a 3 de outubro de 1960, exerce- 
rd o cargo de Presldente da Republica, nos termos deste Ato Adicional, atd 31 
de Janeiro de 1966, prestard compromisso perante o Congresso Nacional e, na 
mesmo reuniao, indicard d aprovaqao dele, o nome do Presidente do Conselho e a 
composiqao do primeiro Conselho de Ministros. 
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Paragrafo uuico — O Presidente do Congresso Nacional marcara dia e hora 
para, no mesmo ato, dar posse ao Presidente da Republica, ao Presidente do 
Conselho de Ministros e ao Conselho de Ministros. 

Art. 22 — Poder-se-a complementar a organizagao do sistema parlamentar de 
govemo ora instituido, mediante leis votadas, nas dnas casas do Congresso Na- 
cional, pela maioria absoluta dos sens membros. 

Paragrafo unico — A legislagao delegada podera ser admitida por lei votada 
na forma deste artigo. 

Art. 23 — Pica extinto o cargo de Vice-Presidente da Republica. 

Art. 24 — As Constituigoes dos Estados adaptar-se-ao ao sistema parlamentar 
do govemo, no prazo que a lei fixar, e que nao poderd ser anterior ao termino 
do mandato dos atuais Governadores. Picam respeitados igualmente, ate ao seu 
termino, os demais mandates federals, estaduais e municipals. 

Art. 25 — A lei votada nos termos do art. 22 podera dispor sobre a realizagao 
de plebiscito que decida da manutengao do sistema parlamentar ou volta ao 
sistema presidencial, devendo, em tal hipotese, fazer-se a consulta plebiscitaria 
nove meses antes do termo do atual periodo presidencial. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Vai a Comissao Especial para emitir 
parecer. 

Ja se acham distribuidos avulsos mimeografados aos Srs. Senadores. 
A Comissao especial podera solicitar, se assim entender, prazo para prolatar 

a Mensagem. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, pego a palavra, pela ordem. 

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

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, designado pelos meus com- 
panheiros da Comissao Especial, requeiro a Mesa prazo ate &s 14 boras para 
apresentagao do parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Mesa tomara as necessdrias pro- 
videncias e, afinal, convocara sessao para is 14 boras, a fim de o Senado conhecer 
o Parecer da Comissao, nos termos do Regimento Interne. 

Continua a bora do Expediente. 
Ha oradores inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, pou- 
quissimas as palavras a pronunciar neste instante. 

A posigao do meu Partido serd oportunamente definida, quando estiver em 
causa o Projeto de Reforma Constitucional, que V. Ex.a anuncia jd se encontrar 
sob o julzo da Comissao nomeada por esta Casa, para o fim de examind-lo. 

Meu objetivo e fazer uma reafirmagao de atitude, que redigi nos seguintes 
termos, como uma antecipagao do voto a Emenda Constitucional a que me referi. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no auge da crise militar que vem intranquili- 
zando a familia brasileira, com a subversao da ordem constitucional, entendi que 
o regime estava no fim. 

Impunha-se ao Congresso uma atitude viril e patridtica, que o levasse a tombar 
pela inflexivel fidelidade a Constituigao da Republica. Pronunciei, entao, o meu 
primeiro discurso conclamando os governadores e assembleias legislatives de 
todos os Estados a que nos ajudassem na defesa do regime. Com os acontecimentos 
que se foram sucedendo, inspirou-se como solugao da crise a instituigao do siste- 
ma parlamentar. A esse tempo chegaya-nos a declaragao generosa do chefe do 
meu partido, disposto a aceitar toda formula honrosa, contanto que nao ss der- 
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ramasse o sangue dos brasileiros. Apenas nao aceitaria a renuncia, que Slgnifica- 
ria uma traigao ao povo. E, mais tarde, consultado sobre o regime parlamenta- 
rista, o Insigne chefe do Partldo Trabalhlsta Brasllelro aceitava-o expressamente, 
sugerindo, entre outras medidas, que o plebiscite se processasse em prazo con- 
veniente. 

Ressalvados, como estavam os brios do Congresso, parecera-me inutil e 
Impatridtico forcejar a deflagracao da luta fratricida. Formei entao ao lado da 
corrente paclficadora e assimui os compromissos pela ado?ao do parlamentarismo. 

E irei votd-lo. Nao o farei sem profundo constrangimento. Aldm de ser adepto 
do presidencialismo, penso que a mudanga de sistema de govemo nao poderia 
atingir, sem ofensa & vontade soberana do povo, o atual periodo governamental. 

O Sr. Victorlno Freire — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com muito prazer. 
O Sr. Victorino Freire — V. Ex.®, nesta hora, tambdm interpreta o pensa- 

mento da Bancada maranhense. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Muito obrigado. 
O Sr. Victorino Freire — Tambdm somos presidencialistas mas abrimos mao 

de nossa convicgao para encontrar a solugao que V. Ex.® preconiza. 

O Sr. Cunha Mello — Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Pois nao. 

O Sr. Cunha Mello — Jd que V. Ex.® antecipa a opiniao do seu Partido sobre 
o assunto... 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Perdoe-me o nobre colega, mas nao 
estou autorizado a antecipar a posigao do meu Partido, que serd expressa pelo 
Cider do Partido Trabalhlsta Brasllelro nesta Casa, o Sr. Senador Fausto CabraL 
Como disse Inicialmente, S. Ex.®, na hora oportuna, definird a posigao do Partido. 
Entretanto, posso antecipar a V. Ex.® — e os eminentes oolegas devem saber — que 
a opiniao undnime dos parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro, nesta 
Casa, d de apolo ao sistema parlamentarlsta, consubstanciado na Emenda consti- 
tucional que vem de ser aprovada na Camara dos Deputados. 

O Sr. Cunha Mello — Devo declarer que nessa unanimidade do Partido a que 
V. Ex.® sa refere nao estou incluldo. No Senado, na oportunidade regimental devi- 
da, manterel o meu voto dado perante o Congresso Nacional. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Incorporo aos Anais desta Casa o 
Ponto de vista do eminente e nobre Senador Cunha Mello, que 6 tao respeitdvel 
luanto o que estou exprlmindo aqui, em nome, hoje estou carto, da quase unani- 
midade do Partido Trabalhista Brasileiro. Pensei ser unanime o ponto de vista 
do Partido, mas a discorddncia que acaba de ser manifestada sd nos traz uma 
cotnpreensao generosa, uma compreensao patridtica e democrdtica de que todos, 
Pesta Casa, agem sobretudo em obediencia aos ditames da sua consciencia. 

Sr. Presidents, dlzia eu que aldm de ser adepto do presidencialismo, penso 
que a mudanga do sistema de governo nao poderia atingir, sem ofensa a vontade 
soberana do povo, o atual periodo governamental. Ademais, para mim, o parla- 
mentarismo nao pord termo ds crises politicas deste Pais. Ningudm impedird 38 sedlgoes, a desordem, a incompreensao, os erros, os crimes que possam 
emerglr dos setores milltares, mesmo na vlgencia do novo sistema. Nao se impe- 
uird, por outro lado, crises mais constantes na yida polltica dos civis. 

,, A minha transigencia conflita-se com as convicgoes doutrindrias e politicas que 
alimento. ■' .■ f.i'.-.: :: ivol* 0'7.n9* 

Ela brota, pordm, de sentimentos maiores. O sentimento de amar a paz e a 
maternldade. O sentlmento de respeito a tranqiiilidade dos lares brasileiros. O 
^uiimento de amor d Pdtria, que nao pode perecer nas chamas das lutas fratricidas 
Muito hem! Muito hem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Femandes. 
O SR. PAULO FERNANDES — Sr. Presidente, serel breve na trlbuna pois 

nao Ignoro o rito especial estabelecido para a vota?ao da Emenda Constituclonal 
que se processara alnda no dia de hoje. Desejo, por6m, externar perante o 
Senado o meu ponto de vista e a razao do meu voto. 

Votarel, Sr. Presidente, a favor da Emenda parlamentarlsta, coerente sobre- 
tudo com o voto que Ja del como participante da Comissao Especial Mista, encar- 
regada de sugerir normas para a conduta do Congresso Nacional, em face de 
Mensagem Presidencial, considerada Incomum em seus Anals. 

Manterel, portanto, o meu voto naquela Comissao, posteriormente adotada 
pelo Congresso. 

Quero, entretanto, declarar que nao considero estejamos, no momento, vlven- 
do no Pais uma crlse que exija deflni^oes de dlreita ou de esquerda, de comu- 
nismo ou de democracla. 

Para mim, Sr. Presidente, estamos realmente em face de uma op?ao: ou r 
mllltarlsmo ou a democracla. Nao concordo com o mllltarismo e, porque sou 
democrata, aceito a Emenda parlamentarlsta. O slstema repugna a minha for- 
magao presldenciallsta, mas eu o aceito porque nao entendo e nao compreendo 
a existencia latente em nossa terra de um quarto poder constituido pelas Forgas 
Armadas. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FERNANDES — Com muito prazer. 
O Sr. Caiado de Castro — Peqo permissao para, a esta altura de seu discurso, 

congratular-me com V. Ex.* e pedir-lhe a bondade de nele incluir o meu integral 
apoio as suas palavras. Nao concordo tambdm, em absolute, como jamais concor- 
del, com a existencia desse quarto poder que 6 dos militares desviados. 

O SR. PAULO FERNANDES — V. Ex.® tem bastante autoridade para usar 
essa expressao. 

Acredito, Sr. Presidente, que a maioria de nossos chefes militares nao pensa 
como os tr&s titulares das Pastas do Exercito, Marinha e Aerondutica. 

O Sr. Victorino Freire — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FERNANDES — Com muito prazer. 
O Sr. Victorino Freire — V. Ex.a nao d contra o militarismo, 6 contra o mili- 

tarismo deliberante. 
O SR. PAULO FERNANDES — Contra o quarto poder. 
O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO FERNANDES — Com muita honra. 

O Sr. Pedro Ludovico — Votarel pela emenda parlamentarlsta embora, em 
tese, seja contra o Parlamentarlsmo no Brasll. Alnda nao estamos bastante ama- 
durecldos e educados para esse regime. Entretanto, devldo a sltuapao terrivel que 
se nos apresenta, cedo no meu pouto de vista doutrln&rio, filosofico, para votar 
por esssa emenda constituclonal. O Senado Federal, a meu ver, estd aglndo mui- 
to bem, e de acordo com a sua Maioria. 

O SR. PAULO FERNANDES — Estou de pleno acordo com o nobre colega 
Pedro Ludovico e asslm aflrmava eu, Sr. Presidente. 

Todos nos sabemos que a doutrina de Montesquieu, tao antiga, estabelece 
apenas a existencia de tres poderes; e a nos todos repugna o reconhecimento, 
tacito, embora encoberto, da existencia de um quarto poder espiirlo. 
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O Senado agira bem votando pela emenda parlamentarista. uma verda- 
deira li?ao de compreensao a que o Senado, com o seu comportamento nos ulti- 
mos dias, da ao Pais. 

Esperamos que atraves do novo sistema de Governo, os representantes das 
For?as Armadas, que nada mais sao que o proprio povo em armas, reflltam 
melhor ao tomar atitudes futuras. 

Sera este, Sr. Presidente, o meu voto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Lino de Mattos, 

O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, a boa memoria dos nobres cole- 
gas flxou, os Anais da Casa registraram e a imprensa publlcou que, nas sessoes 
dos dias 26, 27 e 28 do mes findo, sugeri a Mesa fosse, em carater oficial, infor- 
mado o Vlce-Presidente da Repiiblica, Sr. Joao Goulart, de que o cargo de Pre- 
sidente da Repubiica cstava vago por for?a da renuncia do seu titular, e que o 
Congresso Naclonal, em reunldes continuadas, aguardava a sua presenga no 
Brasil para empossa-lo conforme o dispositive constitucional. 

Presldia a sessao, quando pela primeira vez sugeri esta providencia, o nobre 
Senador Cunha Mello, que expllcou, justificando, as razdes pelas quais nao podia 
acolher a minha sugestao. Voltei a ela na sessao seguinte. Presidia a Mesa o 
nobre Senador Moura Andrade, que tambem nao a acolheu, mas justificou a sua 
decisao. 

Ambos os nobres Senadores que presidiram aquelas sessoes agiram, no meu 
entender, com absolute rigor regimental. AMs, a imprensa reglstrou o fato com 
amplitude, porque completa a decisao tomada pelo nobre Senador Moura Andrade, 
nestes termos: 

"O Sr. Moura Andrade, Presidente da Camara Alta, respondendo a 
indagaijao do Sr. Lino de Mattos. aflrmou nao exlstir qualquer provi- 
dencia no sentldo de convocar o Sr. Joao Goulart para assumir a Presi- 
dencla da Repubiica. fi ato que foge a esfera da Mesa do Congresso 
Naclonal — assinalou. A ela cabera receber a comunicaqao do Vice-Pre- 
sldente da Repubiica de que vai assumir, nos termos do Regimento. O 
Congresso Naclonal convocara uma sessao conjunta na qual o Vice-Pre- 
sldente prestara o compromlsso de Presidente da Repubiica. Portanto, 
o compromisso prestado e do Vlce-Presidente e precisa ser reformulado 
na conditjao de Presidente da Repubiica. Era compromisso no exerciclo 
do cargo de Vice-Presidente e o Regimento do Congresso Nacional esta- 
belece imperatlvamente a necessidade de seu compromisso como Presi- 
dente da Repubiica. Entao, na Sessao do Congresso cabera ao seu Pre- 
sidente proclamar o Presidente da Repubiica. 

Devo dizer aos Srs. Senadores que mantenho e insisto em manter a 
confianqa nas Fonjas Armadas do Pais." 

A decisao da Mesa era pols no entendimento de que, so apos comunlca?ao 
do Vlce-Presidente Joao Goulart de que pretendla assumir a Presidencia da 
Repubiica e para isso pedia fosse designada a sessao propria, poderla asslm agir. 
Nessa conformldade, houve por bem, ontem, marcar para a proxima segunda- 
feira, dia 4, ks 15 horas, a referlda posse, em conseqliencia de haver o Vice- 
Presidente Joao Goulart, que ja se encontra em territorio nacional, se comunicado 
telefonicamente com a Presidencia do Congresso Nacional. 

Quero louvar a atuacao de V. Ex.a, nobre Ssnador Auro de Moura Andrade, 
marcando aquela data. Fa?o-o, porque conhe^o algumas restrigoes a atuagao de 
V. Ex.a, Julgando-a preclpitada. 

No meu entendimento, V. Ex.a langou mao do unlco recurso de que duspomos, 
nos os Parlamentares, e que e a marca Lei Magna. Nossa arma, nosso argumento 
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e a Constitui?ao, e o Reglmento Interno desta Casa, e o Reglmento Comum 
das duas Casas. 

V. Ex.a, conforme acentuou ao responder aquela minha sugestao, nenhuma 
providencla poderia tomar enquanto o Vlce-Presidente da Repiiblica nao a soil- 
citasse. Solicitada, pelo Sr. Joao Goulart ontem a tarde, o caminho que V. Ex.* 
tinha a segulr, era exatamente o que adotou, marcar a sessao para o proximo 
dia 4. 

Estes meus esclarecimentos, Sr. Presidente, e este meu louvor a atitude de 
V. Ex.a tem tambem por objetivo dar expllcacoes a Naqao sobre o rosso compor- 
tamento nesta Casa, para que ninguem tenha a Impressao de que o Senado da 
Repiiblica e o Congresso Nacional esiejam votando a emenda parlamentarista, sob 
coagao das Forgas Armadas, sob ameaga de tanques e metralhadoras. 

Conforme acentuel em varlas oportunidades, todos aqueles que concordaram 
com a medlda que estamos aceltando, o Parlamentarlsmo, porque verlflcamos 
que apds longos anos de presidencialismo, o regime nao funclona bem. 

Sustentei, em discurso anterior, que nenhum Presidente da Republica, sob 
o regime presidencialista, consegulu reunir em suas maos malor soma de poderes 
do que o ex-Presldente Janlo Quadros. No entanto, com os poderes de que dls- 
punha, com a assistencla patrlotica e a lealdade das For?as Armadas da Repu- 
blica, conforme o proprlo Sr. Janio Quadros confessa na carta que acompanha 
o seu pedido de remincia, ele deslstiu de governar. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Chegamos entao a conclusao de que realmente 

o regime presidencialista nao provou bem. Fracassou. 

Cabe ao Congresso Nacional, aos seus integrantes, parlamentares e inWr- 
pretes da vontade popular, tentar esta experlencia parlamentarista, para verl- 
ficar se e o regime ou sao os homens que nao funclonam bem. 

Nas mesmas condigoes em que, hoje, estamos aqui reunldos para deliberar, 
consoante comportamento da Camara, sobre a reforma para introdugao do parla- 
mentarlsmo, poderemos nos, ou aqueles que nos nossos lugares estlverem de 
futuro, reexaminar o parlamentarlsmo, se ele nao der o resultado prdtico espe- 
rado. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permits V. Ex.a um aparte? 

O SR. UNO DE MATTOS — Concedo primeiramente o aparte ao nobre 
Senador Pedro Ludovico que ja o havla solicitado. Em seguida ouvirei V. Ex.a 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a fez referenda a carta do Sr. Janlo Quadros. 
Quero relembrar ao nobre orador que S. Ex.a foi paradoxal, porque afirma ter 
sido vencido pelas forgas da reagao, e, logo em seguida, faz um elogio as Forgas 
Armadas. Que forgas da reagao foram essas que o levaram a renunciar o man- 
date? 

O Sr. Victorino Freire — Uma delas foi o Congresso Nacional 

© Sr. Pedro Ludovico — Uma coisa incrivel. A nao ser o Ex6rcito, as Forgas 
«em mais Podsria pressionar o Sr. Jfinlo Quadros. Entendo, por- canto, que S. Ex.a foi enigmatlco e paradoxal no justiflcar a sua remincia. 

O SR. LINO DE MATTOS — Registro o aparte do nobre Senador Pedro Ludo- 
vmo conao colaboragao ao ponto de vista que jd expend! desta trlbuna do Senado, 
e da camara, quando funcionavamos em sessao conjunta do Congresso. 

A mlm, companheiro de luta do Sr. Janio Quadros, tambdm causou estra- 
nheza a contradlgao que se nota na carta que acompanha o pedido de reniincia, 
pois enquanto aiega haver deixado o Poder coagido por forcas da reagao, elog'a 
as Forgas Armadas. 
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Sr. Presldente, o proposito que me traz a tribuna, de um lado louvar e aplau- 
dlr a alitude correta, legal, constitucional do nobre Senador Moura Andrade, 
designando data para a posse do Vice-Presidente da Repiibllca; e, de outro, fixar 
bem a posi?ao que estamos tomando favoravelmente a aprova?ao da reforma 
constitucional para introdugao do regime parlamentarista, — esse propdsito 
nao deve ser interpretado pela opinlao publica como gesto de capltulagao ante 
as Forgas Armadas. 

Devo, neste instante, declarar o que sei a respeito do comportamento dos 
atuals titulares das Pastas mllitares. 

Nao estao eles de acordo — ou nao estavam de acordo ate a tarde de ontem 
— com nenhuma outra solugao que nao aquela contrarla a posse do Sr. Joao 
Goulart. 

fi possivel que, a esta hora, estejam esses responsaveis pelas tres Pastas 
mllitares de acordo na aceitagao da posse do Vice-Presidente da Republica e na 
aprovagao da emenda parlamentarista. Nao num gesto de capitulagao, mas numa 
atltude de compreensao e respeito ante os sentimentos que explodem em todos 
os rccantos da Patria, numa demonstragfo unanime de povo brasllelro apegado 
ao regime constitucional; e ante a declsao energlca, altiva, patrldtlca, e correta 
da Mesa do Congresso Naclonal, tendo a frente essa figura, que se aglganta, de 
Auro Moura Andrade. 

O Sr. Leonidas Mello — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Concedo-o com prazer. 
O Sr. Leonidas Mello — Aproveito o momento em que V. Ex.a se refere a 

atltude do nobre Senador Moura Andrade, para fazer o que ontem nao flz, 
porque ful forgado a ausentar-me temporarlamente do Plenario. Manifesto a 
grande satisfagao com que a bancada do Piaui particlpou da homenagem que 
a Casa ontem prestou ao Senador Auro Moura Andrade. Cheguel a inscrever-me 
para falar logo que o emlnente Senador Cunha Mello propos a Casa a home- 
nagem. Notel a grande sensibilldade com que o Senado a recebeu, notel a atltude 
esclareclda e o ardor clvico com que as bancadas de todos os partldos se pronun- 
claram, e quero neste Instante, assoclar de modo especial a mlnha particlpagao 
no jubilo da Casa, ao preito de justiga trlbutado ao Senador Moura Andrade. 
S. Ex.a colocando como o fez toda a sua cultura, todo o seu patriotlsmo, todo o 
seu ardor civlco a servlgo da Nagao fez-se credor do respeito, da admlragao e 
do reconheclmento nao so do Senado e do Congresso como de todos os braslleiros, 
onde quer que estejam. 

O SR. LINO DE MATOS — Registro, cheio de ufanla patriotlca, o aparte do 
nobre Senador Leonidas Mello, porque, estou certo, interpreta, Interpretou e 
continua Interpretando a unanlmidade desta Casa. 

Slnto-me a vontade para me referir, como o fago ao comportamento do 
emlnente Senador Auro Moura Andrade. 

Irmaos nos ideals, todavia lutando sempre em trincheiras adversas, compa- 
nhelros de Parlamento hi qulnze anos, nunca estlvemos juntos, sempre adver- 
sdrlos, mas sempre reconhecldo e prestando as homenagens da justiga a que 
S. Ex.a faz jus. 

Nunca, entretanto, na sua esplendorosa trajetorla de homem publico esse 
meu conterraneo cresceu tanto aos olhos da consclencia naclonal como nestes 
dlas, desde o instante em que, contrafeito, S. Ex.a recebeu das maos do entao 
Mlnlstro da Justiga, Oscar Pedroso Horta, o pedldo de renuncla do Presldente 
da Republica, Jinlo Quadros, ati o momento em que, cumprindo a Constltulgao, 
embora reconhecendo o slgnlficado do seu ato, entendeu por bem colocar a Lei 
aclma de tudo, e marcar a data da posse do Vice-Presidente Joao Goulart. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Lobao da Silveira, com as mlnhas 
escusas por nao o ter felto antes. 
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O Sr. Lobao da Silveira — No momento em que solicitsl permissao para o 
aparte e que so agora me e concedido, referia-se V. Ex.a ao fracasso do Presl- 
dencialismo. Nao crelo que o regime presidencialista tenha fracassado. Quern 
fracassou foi o Sr. Janio Quadros que, apesar de enfeixar em maos tantos po- 
deres, ainda queria outros mais altos, os de um ditador no Brasil. 

O SR. LINO DE MATOS — Nao quero, nesta oportunidade, discutir o assunto 
com o nobre Senador Lobao da Silveira. Confesso que e a terceira vez que, atraves 
de apartes, o eminente colega do Para tenta conduzir-me para esse terreno, 
para essa luta. Em outras oportunidades respond! a S. Ex.a que o Marechal Deo. 
doro tambem enfeixou poderes quase que absolutes, como Presldente constitb' 
cional, nao conformado com restrlQoes feitas pelo Congresso Naclonal. 

Deodoro, mllitar, Marechal do Exercito brasilelro com as glorias da Procla- 
magao da Republlca... 

O Sr. Silvestre Pericles — Da fundacjao da Republica. 
O SR. LINO DE MATTOS — ... pois foi ele o seu fundador sob admiraQao 

do povo brasileiro que reconhecia em Deodoro o Proclamador, convencido de 
que poderia enfrentar e afrontar o Parlamento da Republlca, resolveu dlssolve- 
lo, no dia 3 de novembro de 1891. Mas vinte dias depois nao teve outra orienta5ao 
se nao a de renunciar a Presidencia da Republlca, capitulando ante a Lei, ante 
o povo, porque nos o representamos. 

Seguiu-se-lhe Floriano Peixoto — o Marechal de Ferro — que foi ate ao 
final do mandato, e verdade; mas sabe a Hlstorla, porque a registrou, as tra. 
gedias vividas na sua tempestuosa admlnistra?ao. 

O Sr. Silvestre Pericles — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS — Com todo prazer. 

O Sr. Silvestre Pericles — Queria, apenas, dizer que Deodoro renunciou nobre- 
mente. Era um bravo. Renunciou para evitar derramamento de sangue dog 
brasileiros. Nao pertencia ele a esse grupelho de indlviduos indignos que colocam 
suas ambigoes acima da pacificaQao do povo brasileiro. 

O SR. LINO DE MATTOS — Nao quero, Sr. Presldente, neste final do pouco 
tempo de que disponho. analisar os apartes que me foram, honrosamente, ofere. 
cidos pelos Senadores Silvestre Pericles e Lobao da Silveira. 

Vou encerrar, ficando esta posigao. Votarei a Emenda Parlamentarista pelas 
razoes constantes de discursos meus anteriores. Entendo que as Fonjas Armadas 
devem compreender os sentlmentos populares, interpretados pela vontade do 
Congresso Naclonal. 

Convencido dessa situapao, nao tenho duvida alguma de que, as 15 horas 
ce segunda-felra, 4 de setembro. o Sr. Joao Goulart em sessao solene do Congres- 
so, sera empossado Presidente da Republlca. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Antes de passar a Ordem do Dia 
vou mandar proceder a leltura de oficlo que recebl da Presidencia da CSmara 
dos Deputados, com referenda a sessao conjunta destlnada i presta?ao, pelo 

5" j0a0 Belchior Marques Goulart, do compromlsso constitucional de Pre- sldente da Republlca. 

O Sr. l.0-Secretarlo precede a leltura do segulnte oficio: 

Brasilia, 1.° de setembro de 1961. 

Sr. Presidente: 

* solicitagao que Ihe dirigiu o Senhor Doutor Joao Belchior 
^ Goulart, pedlndo data de 4 de setembro para a sua posse, consulta Excelencla a Mesa da Camara dos Deputados, nos termos do art. 1.°, § 2.°, 



- 47 - 

do Regimen to Comum do Congresso Nacional, sobre a realizagao da sessao con- 
junta naquele dia, as 15 horas. 

Na reunlao que imediatamente se segulu ao recebimento do oficio de Vossa 
Excelencia, a Mesa da Camara, reconhecendo embora, tanto a competencia de 
Vossa Excelencia para proceder a aludida convocaQao, como a legitlmldade da 
investldura do Senhor Joao Belchior Marques Goulart na Presidencia da Repu- 
bllca, resolveu contudo levar ao esclarecido esplrlto de Vossa Excelencia uma 
pondera^ao. 

Estd a Camara dos Deputados empenhada, no momento, na votaqao da 
emenda constltucional que Institui o regime parlamentarlsta, sugerida pela 
Comissao Mista, cujo parecer, no sentldo de sua apresentacao, foi pratlcamente 
aprovado pela unanlmldade do Congresso. 

Essa Comissao elaborou normas especiais para a tramitagao da referida 
emenda, ao flm das quals aduzlu, expllcitamente, que 

"o respelto a Constltuicao Federal implica em cumprimento do seu 
art. 79, com a investldura do Dr. Joao Belchior Marques Goulart na 
Presidencia da Repiibllca, com os poderes que o povo Ihe conferiu, cujo 
exerclclo, se vier a ser adotado o parlamentarismo, se ajustara as condi- 
goes peculiares a esse slstema." 

A ponderacao 6 no sentldo de que Vossa Excelencia decida sobre a data da 
convoca?ao, levando em conta as circunstancias que acima vao expostas. 

Esse pensamento e transmitido a Vossa Excelencia como uma colaboragao 
no grave momento que o Pals atravessa e que exprime a opinlao da Mesa da 
Camara dos Deputados, por ser a opinlao da maiorla dos seus membros. 

Aprovelto a oportunidade para relterar a Vossa Excelencia os meus protestos 
de estlma e dlstinta consldera?ao. — Sergio Magalhaes, Presidente, em exerclclo 
da camara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Val ser feita, a segulr, a leitura 
da resposta dada pela Presidencia do Senado ao oficio que acaba de ser Udo. 

O Sr. l.0-Secretarlo precede a leitura do seguinte oficio: 
Brasilia, 1.° de setembro de 1961. 
Senhor Presidente. 
Acuso o recebimento de seu oficio de hoje, sobre a convocagao que fiz do 

Congresso Nacional para 4 de setembro as 15 horas, com audiencia prevla dessa 
Cfimara, nos termos do art. 1.°, § 2.°, do Reglmento Comum do Congresso Nacional. 

Agradego a honrosa manifestaQao da Mesa da Camara dos Deputados ao 
reconhecer a mlnha competencia para proceder a aludida convocagao, bem como 
ressalto a preocupagao manlfestada por ela em declarar a legitlmldade da Inves- 
tldura do Senhor Joao Belchior Marques Goulart na Presidencia da Republica. 

Pondera, entretanto, o oficio a clrcunstancla de se achar em processo de 
votagao nessa Camara a emenda constltucional que institui o regime parla- 
mentarlsta, sugerida pela Comissao Mlsta, cujo parecer, no sentldo de sua 
apresentagao, fol pratlcamente aprovado pela unanlmldade do Congresso. 

Assinala o oficio, alnda, que o parecer deixou explicito o seguinte; 

"O respelto a Constltuigao Federal implica em cumprimento do seu 
art. 79, com a Investldura do Doutor Joao Belchior Marques Goulart na 
Presidencia da Republica, com os poderes que o povo Ihe conferiu, cujo 
exerclclo, se vler a ser adotado o parlamentarismo, se ajustara as con- 
digoes peculiares a esse slstema." 

Esclarece Vossa Excelencia que tals ponderagoes sao feitas como colaboragao 
no grave momento que o Pals atravessa e exprimem a opinlao da Mesa da 
Camara dos Deputados, por sua maiorla. 
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Declara por fim Vossa Excelencia, em nome da Mesa da Camara dos Senho- 
res Deputados, que entrega a minha resolugao decidir sobre a data da convo- 
casao, levando em conta as circunstancias apontadas. 

Agradego a atenciosa conduta dessa nobre Mesa e comunico que, apos pon- 
derar sobre as razoes do oficio, e reexaminar com a mals cuidadosa atengao 
o acerto do ato, tudo com o sincero sentido de aprego pela Mesa da Camara dos 
Deputados, sou levado a confirmar a convocagao anunciada para as 15 horas 
do proximo dia 4. 

Nao posso recusar em momento nenhum, e com maior razao na grave crise 
que atravessa o Pais, marcar data para a posse do Presidente do Brasil, no 
dia em que o mesmo soliclta. 

Deixar de faze-lo serla provocar as segulntes conseqiiencias: 
I — dar a impressao de que o Congresso Nacional perfilha a tese dos que 

Ihe recusam a posse; 
II — diante da comunicagao do Presidente, de que entraria no Brasil nesta 

data e desejava a posse para o dia 4, nao marca-la signiflcarla agravar a crise, 
pela suposigao da ocorrencia de dualldade de poder; 

III — de fato, a declaragao de que o Presidente pediu, e o Congresso marcou 
data para a sua posse, implica no conhecimento nacional de que o mesmo nao se 
acha ainda investido e, portanto, nao iniciou o exerciclo da autoridade presldenclal; 

IV — de outra parte, a fixagao da data para a posse tranqiiiliza os espirltos 
em todo o territorio nacional. 

A circunstancia de se achar em tramitagao uma emenda constltucional nao 
me possibilita recusar o cumprimento da Constituigao vlgente e do Regimento 
Comum, prlncipalmente quando o parecer da Comlssao Mista aduziu, na parte 
citada no oficio de Vossa Excelencia, que o respeito a Constituigao Federal 
implica na investidura do Senhor Joao Goulart com os poderes que o povo Ihe 
conferlu, cujo exercicio se ajustara as condigoes do parlamentarismo, se este 
vier a ser adotado. 

Na realidade, o Congresso deu apoio praticamente unanlme ao parecer, exa- 
tamente porque este nao fazia depender da emenda parlamentarista a posse 
do Presidente. 

Assim, pedlndo desculpas a essa ilustre Mesa e agradecendo as ponderagoes 
que me fez, bem como o atencioso reconheclmento de minha competencla para 
o assunto, confirmo a convocagao das duas Casas do Congresso para as 15 horas 
do dia 4, cuja data somente podera ser modlficada se ocorrer pedldo de adiamento 
por parte do Presidente Joao Goulart, ou se ocorrer qualquer impossibilidade de 
seu comparecimento. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelencia os meus protestos 
de estima e distinta consideragao. 

Atenciosamente, — Auro Moura Andrade, Presidente, em exercicio, do Con- 
gresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a hora do Expediente. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao tinica do Projeto de Lei da Camara n.0 77, de 1960 (n.0 4.609, 
de 1958, na Camara), que concede pensao especial de Cr$ 3.500,00 mensals 
a D. Lindinalva Costa Barros, e da outras providencias, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 517 e 518, de 1961, das Comissoes 
— de Constituigao e Justiga e 
— de Finangas. 



Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem faga uso da palavra. encerro a discussao. (Pausa.) 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

fi o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — fi assegurada a D. Lindinalva Costa Barros, viuva de Manoel Pedro 

de Barros, vitimado em acldente com veiculo do servigo publico federal, urn a 
pensao especial de Cr$ 3.500,00 (tres mil e quinhentos cruzeiros) mensais. 

Art, 2.° — A pensao de que trata esta lei sera paga pelo Tesouro Nacional 
a conta da dotagao propria do orgamento para o Ministerio da Fazenda, rever- 
tendo, em caso de morte da beneficiaria, aos filhos menores durante a menoridade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessao, convocando para as 14 horas outra sessao extraordinaria, na 
qual devera ser apresentado o parecer da Comissao Especial. 

Nao podendo ainda figurar na pauta das deliberagoes, nessa oportunidade, 
o Projeto de Emenda a Constituigao n.0 5, de 1961, a vista do disposto na 
Resolugao n.0 46, de 1961, que estabeleceu o rito a que deve obedecer essa materia, 
designo, para a referida sessao, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 85, de 1961 (n.0 2.041, 
de 1960, na Camara), que concede, ate 31 de dezembro de 1961, isengao 
de direitos alfandegarios, exceto a taxa de despacho aduaneiro a que 
se refere o art. 66 da Lei n° 3.244, de 14-8-57, e do imposto de consumo, 
para importagao de material destinado a fabricagao de tratores agricolas, 
e dd outras providencias, tendo 

PARECER PAVORAVEL, sob n.0 512, de 1961, da Comissao 

— de Finangas. 

Estd encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 12 horas e 35 minutos.) 



149.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 2 de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, CUNHA MELLO E 
ARGEMIRO FIGUEIREDO 

As 14 horas acham-se presentes os Srs. Ssnadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vlvaldo Lima — Paulo Fender — 

Zacharias de Assump^ao — Lobao da Silveira — Victorlno Freire — 
Sebastiao Archer — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim 
Parente — Fausto Cabral — Femandes Tavora — Menezes Plmentel — 
Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — DixHuit Rosado — Argemiro 
de Figueiredo — Joao Arruda — Salvlano Lelte — Novaes Fllho — Jarbas 
Maranhao — Afranio Lages — Silvestre Pericles — Lourival Fontes — 
Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Telxeira — Lima Telxeira 
— Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Jefferson de Aguiar 
— Paulo Fernandes — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — Caiado 
de Castro — Gilberto Marinho — Affonso Arinos — Benedito Valadares 
— Nogueira da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de 
Mattos — Padre Calazans — Pedro Ludovico — Colmbra Bueno — Jus- 
celino Kubltschek — Joao Villas-Boas — Lopes da Costa — A16 Gul- 
maraes — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irlneu 
Borrhausen — Guido Bondim. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presen?a acusa o com- 
parecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a 
sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha expediente para ser lido. 
A Presidencia teve oportunidade de comunicar telegrama do Sr. Presidente 

da Republica em exercicio, em resposta ao oficio que, na qualldade de Presi- 
dente do Congresso e em nome de sua Mesa, envlei a S. Ex." a respeito da censura 
a imprensa, citando o caso particular do jornal Diario de Noticias. Em seguida, 
conforme e do conhecimento dos Srs. Senadores, dado que transmit! a noticia, 
no dia 30 de agosto, ao Congresso Nacional, em sessao conjunta, formulei mais 
dois oficios, sob n.0 61 e 62, atendendo as informaijoes que, durante a sessao 
recebi quanto a exlstenOla de censura a imprensa, notademente em determinados 
jornais como Correio da Manha, O Globo, Luta Democratica e Diario de Noticias, 
e apreensao dos jornais O Globo e o Correio da Manha. 

Ontem, recebi o seguinte telegrama do Sr. Presidente da Republica em exer- 
cicio, Deputado Ranieri Mazzilll: 

Senador Auro Moura Andrade 
Congresso Nacional — Brasilia — DF 
Do Planalto — Brasilia — DF 317302 — 3-8-61 

Acuso recebimento oficios 61 e 62, ambos 30 agosto que encamlnhei Mlnis- 
terio da JustiQa para providencias cabiveis suspensao censura imprensa ja deter- 
minada. Atenclosos cumprimento, Ranieri Mazzilli, Presidente da Republica em 
exercicio. 
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Dou com satisfafjao conhecimento a Casa do talegrama, atraves do qual 
fica ciente de que a censura da Imprensa foi suspensa. 

Na hora grave que atravessamos, a noticla de que a llberdade de Imprensa 
volta a ser exercida e auspiciosa, pois esta liberdade e essencial a formagao da 
opinlao piiblica. 

Sobre a mesa, redaQao final que vai ser lida pelo Sr. l.0-Secretario. 
lido o seguinte 

PARECER N" 531, DE 1961 
Redacao final do Projeto de Lei do Senado n." 25, de 1959. 

Reiator: Sr. Lourival Fontes. 
A Comissao apresenta a redai;ao final (fl. anexa), do Projeto de Lei do 

Senado n.0 25, de 1959, emendado pela Camara dos Deputados. 
Sala das Comissoes, 2 de setembro de 1961. — Sergio Marinho, Presldente 

— Lourival Fontes, Reiator. — Ary Vianna — Menezes Pimentel. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 531, DE 1961 

Institui o uso obrigatorio de emblemas distintivo das organizagoes 
nacionais de saude e da outras providencias. 

O Congresso Naclonal decreta: 
Art. 1.° — E adotado, para uso obrigatorio e exclusivo de todas as entl- 

dades nacionais de saude, publicas ou' privadas, a fim de protegee e dlstingulr 
os membros das profissoes medicas e paramedicas no exercicio de suas ativi- 
dades, o emblema sugerido e aprovado pelo Comite Internacional da Cruz Ver- 
melha, representado por um bastao serpentario na cor vermelha sobre fundo 
branco, na forma do dasenho anexo. 

Paragrafo unico — O disposto neste artigo nao se aplica as ForQas Armadas 
do Pais, observando-se, quanto a estas, o estipulado nos tratados e convemjoes 
intertiaclonais firmados pelo Brasil em rela?ao ao uso do emblema da Cruz 
Vermelha. 

Art. 2.° — Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publlca?ao 
da prasente lei. o Poder Executive baixara, atrav6s do Ministerio da Saude, as 
normas reguladoras do fiel cumprimento do que nela se contem. 

Art. 3.° — Esta lei entrar^i em vigor na data de sua publicacjao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O Projeto esta em regime de 
urgencia. 

Asslm, passa-se a imediata. 
Discussao unlca da redaijao final do Projeto de Lei do Senado n.0 25, 

de 1959, que institui o uso obrigatorio de emblema distintivo das orga- 
nlzaQoes nacionais de saude e da outras providencias (redaqao oferecida 
pela Comissao de Reda^ao em seu Parecer n.0 531, de 1961). 

— Em discussao a redaQao final, fixa anteriormente. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a 

discussao. (Pausa.) 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada, 
O projeto vai a san?ao. 
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Lembro, aos Srs. Senadores, que o periodo do expediente, nas sessSes extraor- 
dinarlas, e de trinta minutos, nos termos do Regimento Interno. 

Tem a palavra o nobre Senador Coimbra Bueno. 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presldente, entendl que o silencio era a 
melhor forma de servirmos a situagao que atravessamos, que exigia agao. 

Mas, da agora em diante, ao contrario, crbio que cada um deve manifestar- 
se atraves desta tribuna. 

Pelo conhecimento que tenho do Senado, o regime parlamentarista esta pra- 
ticamente instalado em nosso Pais; sera aprovado quase pela unanimidade do 
Senado Federal. Ao contrario da Camara dos Deputados em que tal sltuagao 
seria imprevisivel, podemos avancar, a todo o Pais que, provavelmente, alnda 
hoje, ingressaremos no regime parlamentarista. 

Sr. Presidente, sempre fui prasldencialista; mas interrupgoes no funciona- 
mento normal desse regime, vem justificar, sem duvida, a esperanga de que ora 
estamos imbuidos, no sentido de que possamos, com o novo slstema de Governo, 
corrlgir os defeitos, quase insuperavels, que vimos tolerando nos liltlmos anos, 
sob o regime que hoje abandonamos. 

Desde que ingressei nesta Casa venho malhando em ferro frio, em relagao 
a um dos problemas fundamentals sob o qual qualquer regime funcionaria bem 
no Brasil. Refiro-me a campanha do reagrupamento dos partidos politicos, 
sempre atual mas sempre relegada, como vem sendo, para dlas futures como 
acontece com os nossos problemas basicos. 

Atraves de imimeros discursos, meus e de outros Srs. Senadores, tentamos 
no limite de nossas forgas, buscar corrcgao para a pulverizagao dos partidos 
democraticos, responsavel, sem duvida. pela maiorla das deturpagoes dos nossos 
pleitos eleitorals e dos desastres a que temos asslstido, em que o regime esteve 
por tres vezes, pelo menos, a pique de afundar, nos ultimos periodos presi- 
dencials. 

Esse reagrupamento tem agora um sentido todo especial e podemos perfeita- 
mente defini-lo em trono: a) dos Partidos democratas socials (Partidos do 
centro); b) dos trabalhistas; c) dos comunistas e d) dos integralistas. 

A posigao, por exemplo, do Partido Libertador no grupo da Uniao Demo- 
critlca Naclonal, do Partido Social Democratico, do Partido Republicano e de 
outros pequenos partidos, fica agora perfeitamente deflnida pols, ao final de 
tantos anos de gldria, a luta alcangou o objetlvo que no seu programa era o 
tdpico que a distlnguia das demais agremiagoes afins. 

A integragao dos pequenos partidos formando o bloco do centro e hoje per- 
feitamente vlavel, sobretudo em face da sltuagao que agora estabelecemos. com 
a reforma da Constituigao. Ela exlge boa vontade e muita agao, estolclsmo e 
espirlto de renuncla de todos os responsaveis pela politica brasileira, nesta emer- 
gencla em que este regime podera fracassar como fracassado esta o presiden- 
cialismo. 

Sr. Presldente, lerei a seguir, uma su-gestao para o reagrupamento dos par- 
tidos democrdticos socials do centro; 

Constituigao de "Bloco do Centro" constituido pelos Partidos Democraticos 
Sociais do Brasil. 

Proponho aos Membros do Senado Federal e Camara dos Deputados, que a 
partir da adogao do Parlamentarismo, constituam o "Bloco do Centro" formado 
pels Partidos Democraticos Socials, (Centro), representados no Parlamento, — 
com as seguinte e principals finalldades: 

1) Prepare da reforma eleitoral, lei organica dos partidos e outros disposi- 
tivos essenciais as eleigoes gerais de 3 de outubro de 1962. 
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2) Fusao dos Partidos Democraticos Sociais do Pais (de Centro) em um 
grande "Partido de Centro" ou numa grande "Alianga de Agremiagoes", devl- 
damcnte revigoradas, por nova legislagao, visando a sobrevivencia e evolugao 
progressiva do regime. 

3) Ensejar cobertura politica ao PTE no sentido de se flrmar como um Par- 
tido Trabalhista, em moldes modernos, e de exercer o Poder ate 1966 partida- 
riamente, com responsabilldade sua e com Ministros seus. aceltos e amparados 
por maclga e deslnteressada maioria formada pelos Partidos do Centro. 

4) Promover o reagrupamento de fato dos adeptos do comunismo e do inte- 
gralismo, indo ate o liinitc da legalizagao de suas pequenas agremiagoes, quando 
as convenienclas internas e externas do Pals, aconselharem tais medidas. 

Sr. Presidente, muito patrio ismo sera exigido do Congresso Nacional, que 
deu provas no momento azado de coragem, atraves de agao desasaombrada de 
seus Membros e do nosso Presidente, demonstrando que constitulmos um dos 
estelos da Democracla em nossa terra. 

Os debates na Camara e no Senado vieram mostrar quao injustas sao as 
acusagoes de que sofre o Parlamento brasileiro e evidenciar o nosso amadure- 
cimento pohtico, que ha elovar o nome do Brasil novamentc, no conceito dos 
povos da civillzagao. 

Muito patriotismo seria exigido do Congrcsso Nacional, dos membros da 
Camara e do Senado para a vital unidade do Congresso Nacional, que ora se 
impoe para enfrentar o Parlamcntarismo no Brasil. 

Muito patriotismo seria exigido do Presidente Joao Goularb, ao aceltar 
horas antes de assumir o Poder, para o qual foi legitimamente eloito, o deslo- 
camento de sua missao, para fungoes outras do novo Regime Parlam'entarista. 

£ vital a unidade do Presidente Joao Goulart, e de seus correllgiondrlos mais 
chegados, para que, realmente, enfrentem com sucesso as dificuldades que terao 
pcla frento daqui por diante. 

Muito patriotismo exigido do Triunvlrato Militar, que de fato recebeu o 
Governo das maos do ex-Preslden.e, que nao teve a paciencia de entreg"a-lo 
como o recebeu, diretamente ao seu sucessor. Evidenciou este Triunvirato um 
fato inegavel, que um dos seus membros relatou a varies Senadores; tres minu- 
tes depols de receberem o Poder da mao do Sr. Presidente, ele's deram uma 
prova da dosambigao pessoal, ja tradiclonal nas nossas Forgas Armadas, buscando 
uma solugao que exclu a seus nomes — ou o de outros milltares   de qualquer 
aventura palaclana. 

Nao posso agora entrar no merito das solucoes oquacionadas, nestes ultimos 
e conturbados dlas, mas o que 6 fato 6 que precisamos. o que urge e o que esta 
evidsnclado e a necessidade inadiavel da unidade vital das Forgas Armadas. 

Muito patriotismo dos Partidos Sociais Democraticos, as Partidos de centro, 
especialmente do PSD, da UDN, e dos pequenos Partidos, para se integrarem 
de fato nesse bloco do cen:ro que, sem duvlda nenhuma, e aceito individual e 
prontamente por todos os Srs. Senadores e Deputados, mas quando se reunem, 
quando agem coletivamente, afastam e deixam para tais iniciativas para os 
dias vindouros e nunca alcangados, como vem acontecendo com os problemas 
baslcos deste Pais, mesmo aqueles que sao crlstalinamente do maior interesse 
para a Pdtrla. 

Defendo ardentemente a constltulgao deste "Bloco do Centro" para poder- 
mos govcrnar o Pais, nesta emergencia, em que ou o levantamos ou o mergu- 
Ihamos, se nao tivermos o devido espirito de sacrificlo para constituir inovar 
no bom sentido. 

Sr. Presidente, 6 mals uma necessidade vital, a unidade dos Partidos de 
centro, formada pela Uniao Democratica Nacional, Partido Social Democratlco 
e pequenos Partidos. Muito patriotismo e requerido do Partido Trabalhista 
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Brasileiro, ate hoje absorvido pelo Partido Social Democratico, em muitos Esta- 
dos, apesar dos esforgos dos sens lideres, para tornar-se uma grande agremiacao 
trabalhista de fato e de direito, livre das influencias e infiltragoes comunis;as 
e filocomunistas; a eliminacao dos que nele ingressaram visando destrui-lo 
vai exigir, de cada petsbista de fato, muitos sacrificios de ordem pessoal. O 
mesmoo &e verifica infelizmente com a maioria dos Partidos Democraticos do 
Pals, que sofreu igualmente 03 males de tais infiltragoes que se acentuaram 
apds o fechamento do partido comunis.a, que colocado na ilegalidade, ai encon- 
trou o maior esteio para sua agao demolidora no regime que herdamos dos 
nossos antepassados e que amamos. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO — Pego ao nobre Senador Caiado de Castro, antes 
de Ihe conceder o aparte, que atente para o seguinte: em duas eleigoes que 
me elevaram, primeiro ao Governo de meu Estado e depois a cadeira que ocupo 
nesta Casa, fui apoiado por fortes correntes do Partido Trabalhista Brasileiro 
de Goias. 

Sou gra:o a esse Partido, e as palavras que acabo de pronunciar sao a 
minha verdade, aquela que sinto como realidade sem qualquer intengao de 
diminuir uma agremiagao a qual devo muito por ter contribuldo voluntaria- 
mente para minha eleigao. 

Aceito agora o aparte a V. Ex.a, nobre Senador Caiado de Castro. 

O Sr. Caiado de Castro — Nobre Senador Coimbra Bueno, sabe V. Ex.a a 
amizade que nos liga desde o tempo em que V. Exa era crianga. Sabe V. Exa 

que estou habituado a respeitar suas opinioes e reconhecer sobretudo a since- 
ridade de V. Ex.a quando diz aquilo que pensa e o que deseja, mas V. Exa 

esta cometendo injustiga, que nao posso aceitar, primeiro como peeebista, e 
depois como velho soldado. Nao posso aceitar o apelo que V. Exa faz ao Partido 
Trabalhista Brasileiro para que retire de seu bojo os comunistas. Os comunistas, 
sabe V. Ex.a penetraram em todos os Partidos... 

O Sr. Guido Mondim — Muito bem. 

O Sr. Caiado de Castro — "E tenho orgulho em dizer que 0 meu Partido 
talvez seja o primeiro a protestar contra essa infiltragao, que o Partido de 
V. Ex.a tambem registra. 

O SR. COIMBRA BUENO — Pediria entao a V. Ex.a e ao nobre Senador 
Paulo Fender que ougam o desenvolver de meu discurso, no qual abordel e 
abordarei novamente esses aspectos. 

Nao afirmo que somente, o Partido Trabalhista Brasileiro sofre infiltragao 
de comunistas; o Partido Social Democratico, e a minha UDN e duma maneira 
geraJ todas as entidades politicas, economicas e socials do Pais, especialmente 
as ropresentahvas das classes trabalhadoras, vem sofrendo as conseqiiencias 
deste mal. O Partido Trabalhista Brasileiro legitimo que, ao estilo dos grandes 
parses que se desenvolveram naturalmente ira sentir-se forte quando apoiado 
em suas atividades, pelos Blocos dos Partidos de Centro, puder aliclar novos e 
valorosos adeptos e fortalecer-se assim para bem proprio e do regime. 

Conhego e tenho a honra de privar com homens do Partido Trabalhista 
Brasileiro, de primeira agua, so que, sem chance, nao aparecem, como acontece 
com a maioria dos jovens; esta ao meu ver, e a oportunidade de aparecerem 
e se afirmarem contribuindo eficazmente para 0 sucesso da experiencia parla- 
mentarista. 

O Sr. Caiado de Castro — O nobre orador nao ignora que a infiltragao 
comunista se verifica em todos os partidos, e no entanto apenas destaca 0 
PTB. Sabe V. Ex.a que o Governador do Estado da Guanabara, udenlsta cujas 
convicgoes ninguem pode negar, foi o primeiro a protestar em convengao da 
UDN coontra a infiltragao comunista em seu Partido. 
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O SR. COIMBRA BUENO — Para ser mais convicen'e, na resposta a V. Ex.® 
pego venia para agregar suas oportunas palavras ao meu discurso. 

O Sr. Caiado dc Castro — V. Ex.® me perdoe, apenas nao quis delxar passar 
sem protesto, o apelo que o nobre colega faz ao PTB, e que pode, sem hesitagao 
ou remorso, estender as outras agremiagoes, em pe de igualdade, pols todas 
£ao infiltradas. 

O SR. COIMBRA BUENO — Transformo o apelo ou protesto de V. Ex.® em 
colaboragao agregando suas palavras ao meu discurso. Nem tern qualquer sen- 
tido de acusagao meu apelo para que se constitua em bloco politico de centre 
que e o ideal de muitos Senadores aqui presentss. 

O que nos tem fal ado e disposicao para enfnntar essa realidade, que se 
reflete nos Estados e nos Municipics e ninguem ate hoje se deu ao ingente 
trabalho de enfrentar problema de tal magnitude. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.® um aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Pediria aos nobres Senadores para deixar os 

apartes para o final de meu discurso, porque so assim terei oportunidade ds 
completar o meu pensamento. 

O Sr. Paulo Fender — Desejava apenas secundar o aparte do nobre Senador 
Caiado de Castro. 

O SR. COIMBRA BUENO — Pediria que, V. Ex.® aguardasse o final do meu 
discurso. 

O Sr. Paulo Fender — Entao desisto do aparle? 
O SR. COIMBRA BUENO — V. Ex.® tem o aparte, que muito me honra. 

O Sr. Paulo Fender — O Partido Trabalhista Brasileiro nao e Partido de 
direita... 

O SR. COIMBRA BUENO — Eu nunca disse isso. 
O Sr. Paulo Fender — V. Ex.® diz que o PTB passou para a direita, no entan- 

to, tcmos fisionomia propria, pois professamos o soclalismo democratico. 

O SR. COIMBRA BUENO — Eu nao disse isso, e pego a V. Ex.® que nao me 
afirmei tal heresla. 

O Sr. Paulo Fender — Nada temos a ver com o comunismo... 
O SR. COIMBRA BUENO — Eu nao disse isso e pego a V. Ex.® que nao me 

atribua essas palavras; disse que o PTB sofre as conseqiiencias de infiltracoee 
comunistas. 

O Sr. Paulo Fender — ... que nos e completamente indiferente, mas mar- 
charemos para as nossas rsivindicacoes, que estao ainda muito longe de serem 
atendidas. 

O SB. COIMBRA BUENO — Neste particular estou de pleno acordo com 
V. Ex.®, e preconlzo o fortalecimento de seu Partido. 

O Sr. Guido Mondin — V. Ex.® da licenga para um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO — Pois nao! 

O Sr. Guido Mondin — Vou no rastro do Senador Caiado de Castro; mas 
S. Ex.® talvez esteja enganado quando diz que tcdos 03 Partidas estao infiltrados 
de comunistas, pois o PRP, a que tenho a honra de pertencer, esta rigorosa- 
mente imunizado. 

O SR. COIMBRA BUENO — Talvez o Partido Comunista nao esteja infil- 
trado de comunistas. (Risos.) 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.® um aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Com prazer. 
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O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a nao dsvia declarar que o Partido Trabalhista 
e dependente do Partido Social Democratico, porque V. Ex.a sabe que na penul- 
tlma elelgao em Goias o PTE ficou contra o PSD e foi derrotado. 

V. Ex.8®, que representaram a UDN, o PTE e o PR foram todos derrotados 
pelo PSD. 

O SR. COIMBRA BUENO — Nobre Senador, em determinado momento fica- 
mos euforlcos em Goias quando a coligacao democratica se aliou ao PTE para 
dar combate ao Partido Social Democratico; mas descobrlmos mais tarde, depols 
da eleigao, que a maior parte do PTE de Goias de entao, era V. Ex.a, que preside 
o PSD no Estado. (Risos.) 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a esta exagerando. A verdade e que o PTE 
foi contra o PSD. 

O SR. COIMBRA BUENO — O PTE tern progredido em Goias; mas naquela 
epoca — replto — era na sua maior parte dependente do PSD de V. Ex.a 

O Sr. Guido Mondim — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Com prazer. 
O Sr. Guido Mondim — Esse conceito de dependente es'a muito alterado 

no slstema de partidos politicos no Brasll. A esta altura, todos os Partidos poli- 
tlcos sao dependentes uns dos outros. 

O SR. COIMBRA BUENO — Ha quern diga que o President^ Getul'o Vargas, 
repetindo a Biblia, tirou uma costelinha do PSD e fez o PTE. 

O Sr. Guido Mondim — O problema, entao, nao e do meu Partido. 
O Sr. Caiado de Castro — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Pois nao. 
O Sr. Caiado de Castro — V. Ex.a esta muito equlvocado quanto a formaqao 

do Partido Trabalhista e a acao do Presidente Getulio Vargas, naouela opctii- 
nldade. Alias, politico mais antigo do que eu, V. Ex.® deveria conhecer melhor 
o assunto. 

O SR. COIMBRA BUENO — De-me uma resposta, nobre Senador: o llustre 
e saudoso Presidente Getulio Vargas era pessedista ou peteblsta? 

O Sr. Paulo Fender — Ambas as coisas. 
O Sr. Coimbra Bueno — Entao, V. Ex.a nao precisa acrescentar mais nada. 
OSr. Paulo Fender — Eu renilo es.sa origem de costela, atrlbuida por V. Ex.® 

ao PTE, em nome da nossa virllidade! 
O SR. COIMBRA BUENO — Isso nao e comlgo. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade. Fazendo soar a campainlin.) — Lem- 

bro a V. Ex.® que esta para se esgotar a bora reservada ao Exnediente. Soll- 
clto aos nobres Renadores que permitam ao orador concluir rapldamente as 
suas consldera?6es. 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente. agradeqo a advertenela de V. Ex.® 
Procurarel encamlnhar o mais rapldamente possivel as conslderaqoes finals do 
meu dlscurso. 

Dlzla eu que o momento requer muito patrlotlsmo do Partido Trabalhista 
Brasllelro. e total independenla do Partido Social Democratico, para al^ar-se 
em Partido Trabalhista de fato e de dlreito... 

O Sr. Paulo Fender — Ja o e, de fato. 
O SR. COIMBRA BUENO — ... livre das excessivas influencias do PSD e 

das inflltraQoes comunistas ou filocomunlstas, cuja ellminaqao exige multos 
sacrificios de ordem pessoal, nao so do PTE como de qualquer Partido, Igual- 
mente sofredor. 
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O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.® urn aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO — Descalpe V. Ex.®, mao o Sr. President-e ja me 
advertiu de que o meu tempo esta se esgo ando. 

O Sr. Vivaldo Lima — Serel breve. Apenas aproveito o ensejo que se me 
oferece para tecer ligeiras considera(j6es em torno do caso da infiltragao de 
elementos comunistas em todos os Partidos democraticos do Pais. 

O SR. COIMBRA BUENO — Naturalmente. a culpa nao e dos com'unistas. 
mas da propria lei; nao tendo casa propria se metem na dos outros, e so pode 
ser para destrui-las e com elas o nosso regime. 

O Sr. Vivaldo Lima — Nao se quer permitir que funclone o Partldo Comu- 
nlsta, devido ao temor que a democracla brasilelra tern a sua existencia legal. 
Entretanto, melhor seria que os comunistas Infiltrados fossem para a sua facgao 
politlca e se apresentassem, ou como for<;a ponderavel ou, naturalmente, dentro 
do reduzido numero de adeptos que pudesse conjugar para competir as elei^oes 
as duas Casas do Congresso. 

O SR. CO UMBRA BUENO — Agradeco muito o aparte de V. Ex.® Posso mesmo 
dar-lhe o testemunho, nao so em meu nome, mas talvez tambem em nome 
do nobre Senador Pedro Ludovico, de que se existlsse legalmente o Partldo Comu- 
nista no Brasll, em Golds ele nao teria, provavelmente, mais do que uns qui- 
nhentos ou seiscentos eleltores. 

Sr. Presldente, torna-se mister o fortalecimento do Partldo Trabalhista Bra- 
silelro com todos aqusles elementcs que, sendc trabalhlstas. no bom sentldo. 
sonham neste Pals, com um partldo em moldes modernos. capaz de, enfrentar 
com melos e homens prnprlos a admlnl=tracao do Pais, no novo regime parla- 
mentarista. Serla necessarla multa coragem para os comunistas e Integrallstas, 
se reagruparem em torno de seus chef as, por inlclativa propria ou daqueles que 
sao adeptos slnceros desses credos, ou por aqao dlreta ou indireta dos demals 
agrupamentos pollticos, com portas cerradas para infil racoss no caso dos comu- 
nistas, que usam esta tecnica. 

O Sr. Guide IMondim — V. Ex.® nao pode fazer afirmativa desta natureza, 
com a qual demonstra o desconhecimento complete da filosofla pregada pelo 
Integrali.smo. V. Ex.®. enmo Senador da Renubhca, tem ob'isracao, para critlcar, 
de conhecer a filosofla politlca esposada pelos Partidos Pollticos! 

O SR. COIMBRA BUENO — Nao estou crltlcando. 
O Sr. Guide Mondim — A aflrmagao de V. Ex.® e uma critica cruel. 
O SR. COIMBRA BUENO — Repito minhas palavras. Disse que serla neces- 

siria multa coragem para os comunistas e Integrallstas no sentido de se reagru- 
parem em torno de seus chefes, por Inlclativa propria ou de seus adeptos. 

Nada vejo de mais nessas palavras. Tanto os comunistas como os Integra- 
llstas estao atualmente na mesma situaqao fora da lei, Isto e nao podem fun- 
cionar no Pals como agremiaqoes politicas registradas no TRE. 

Provavelmente, dentro da lei, terlam ambos multo menos eleltores no Brasll 
do que tem atualmente. Nao sou integralista nem comunlsta. Peqo que V. Ex.® 
lela o meu dlscurso. Nele nao exlste, em hlpotese alguma, capitis diminutio ao 
Partldo de V. Ex.® 

Sr. Presldente, vou encerrar minhas conslderaqoes. A renovaqao dos quadros 
pollticos deste Pals, dando oportunldade, sobretudo, a mocidade, i mlssao, no 
momento, tambem e prlncipalmente, do Partldo Trabalhista Brasllelro, que deve 
assumlr o Governo. Nesta emergencla aos partidos pollticos, cumpre' prestiglar 
o PTB que, por acaso ou aqao de Deus, sublr^i ao Poder na prdxlma segunda- 
felra. 

Sr. Presldente, 6 preciso combater as ollgarqulas instaladas nos escaloes 
federals, as quals me refer! ha pouco. 



- 58 - 

Evltar o seu predominio sera evitar o que aconteceu, por exemplo, em paises 
latino-americanos, vitimas de revolugoes para derrubar famillas secularmente 
instaladas no poder. 

Sr. Presidente, a demagogla assola este Pais. Esta presente, por exemplo, em 
tomo de um assunto palpitante, de aspiragao nacional justissima, que e a refor- 
ma agraria, psla qu-al todos nos batemos. Num Pals em que o slogan deve 
ser "busca de homens para a terra" e nao de "terras para os homens", detur- 
pam a verdade. Exploram demagogicamente a busca de terras, que existem em 
demasia, para homens que escasseiam. 

Voamos horas e horas sobre o territorio nacional, sobre terras uberrimas, 
que exigem homens. Estao la. Ninguem com elas se preocupa. t justo, justissima 
a reforma agraria, mas em termos de ocupagao humana do territorio patrio. O 
problema e de homens, nao de terras. A deturpagao e feita pela demagogla, 
pela inflltragao filocomunista ou comunista nos escaloes dirigentes deste Pais. 
Isolemos os comunistas e fagamos uma reforma agraria digna do Brasll e da 
situagao que atravessamos, e entao progrediremos a passos agigantados na zona 
rural. 

Sr. Presidente, nao encerraria meu discurso sem fazer referencia a nossa 
querida Brasilia. A primeira grande vitoria de Brasilia esta aqui presente. 
bom que para ela chamemos a atengao do Pais, no dia de hoje. 

Distanciados das forgas diretas de pressao, das motivagoes momentaneas, 
das avalanches de interessados, das multidoes facilmente impressionaveis, e ali- 
ciaveis, colhemos, aqui em Brasilia, a media das opinioes de nucleos populacio- 
nais como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Recife, Porto Alegre. 
Aqui buscamos nestes agitados dias a linha mestra, a linha media, a linha pon- 
derada dos interesses maiores da Nagao. 

Adotamos solugoes nacionais ditadas por todos os nucleos populaclonais deste 
Pais. Nao nos estao impondo solugoes locals, como acontecia no Rio de Janeiro, 
onde eramos pressionados. 

Se a situagao que vivemos se verificasse com o Congresso no Rio de Janeiro, 
talvez a esta hora o Brasil estivesse mergulhado numa grande revolugao, poroue 
nos guiariamos. unica e exclusivamente, pela oplniao somente de um nucleo 
deste Pais — Rio de Janeiro, que poderia nao coincidir com a dos demais 
nucleos do Pais. 

Hoje, em Brasilia, podemos contemplar, em pe de igualdade, Rio de Janeiro, 
Sao Paulo, Belem, Recife, Porto Alegre, Goiania e todas as demais capitals 
dos Estados. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a dlz uma verdade. 
O SR. COIMBRA BUENO — Todas elas influindo sobre nossos espiritos, 

para a busca de solugao de real interesse para este Pais. 

Talvez pela primeira vez, em emergencia tao grave para a vida nacional, 
tenhamos conseguldo, com a cabega fria, encarar os problemas nacionais, cora- 
josamente, como fez o Presidente desta Casa, a Camara dos Deputados, o Senado 
e o Congresso Nacional, neste momento em que se impoe darmos provas da 
maturidade desta Nagao. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a hora do expediente. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 85, de 1961 (mime- 

ro 2.041, de 1960, na Camara), que concede, ate 31 de dezembro de 1961, 
isengao de direitos alfandegarios, exceto a taxa de despacho aduaneiro 
a que se refere o art. 66 da Lei n.0 3.244, de 14-8-57, e de imposto de 
consume, para importagao de material destinado a fabricagao de trato- 
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res agricolas, e da outras providencias, tendo parecer favoravel, sob 
n.0 512, de 1961, da Comissao de Finangas. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem faqa uso da palavra, encerro a discussao. (Pausa.) 
Em votacao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

E o ssguinte o projeto aprovado, que vai a saneao. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.0 — E concedida, ate 30 de junho de 1962, isencao de imposto adua- 

nelro e de consumo para a importacao de equipamentos industrials, sobressalen- 
tes e ferramantas, destinados a fabrieaqao. no Pais, de tratores agricolas, bem 
como de suas partes complementares. importadas de acordo com o piano de 
nacionalizaqao constante dos projatos industriais aprovados pelo Grupo Executi- 
vo da Industria Automobilistica do Conselho do Desenvolvimento. 

§ 1.° — A isengao prevista neste artigo e estendida a importaqao de equipa- 
mentos industriais, sobressalentes e ferramentas, destinados a fataricaqao de 
matrlzes, estampO', gabaritos. fsrramental e peqas para a producao de tratores 
agricolas, de acordo com os projstos industriais ja aprovados pelo mencionado 
Grupo Executive, desde que vinculados a industria de tratores. 

§ 2.° — A isenqao em causa nao se aplica a equipamentos, sobressalentes 
e ferramentas com similar de fabricaqao nacional. 

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

Camara dos Deputados, 28 de junho de 1961. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 

Sergio Marinho, orador inscrito. 
O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente, ocupo, neste momento, a tri- 

buna desta Casa para proferir algumas palavras, as quais desejo comunicar o 
sentido de uma defintjao. 

Dou'trinariamente, sempre fui infenso a esse regime de governo denominado 
parlamentarismo, e sempre o tenho sido, porque acho que o debate em torno 
de regimes de governo e mesmo o debate em torno de formas de governo reve- 
lam uma aparencia de academicismo. 

Os povos, como muito bem acentuou Joao Mangabeira, podem ser bem gover- 
nados, ate onde se possa bem governar, sob essa ou aquela forma de governo, 
sob esse ou aquele regime de governo. 

Sr. Presidente, como todos sabemos, ocupamos uma area correspondente a 
um continente. Um Estado tendo, como o nosso possui, tamanha base fisica, 
naturalmente tenderia, independentemente das inspiraqoes da sua formaqao ou 
dos preconicios dos seus doutrinadores, tenderia a adoqao de uma forma de 
governo e de um regime de governo, em que a autoridade se concentrasse. Nao 
resta duvida, e todos os teoristas assinalam, que o presidencialismo e um reflexo, 
embora pdlldo, do absolutismo monarquico. E la, onde ele se instaurou, e de la 
de onde o tiramos para implantar, entre nos, ele se atenuou nessa sua caracte- 
rizaqao de absolutismo pela presenqa da Suprema Corte, a peqa destinada a 
realizar o equilibrio do sistema. 

Entre nos, o regime presidencial, na sua pratica, na sua execuqao, refletindo 
as pecullaridades e os modismos brasileiros, se apresentou com caracteristicas 
tais que passou a ser uma ameaqa permanente a unidade brasileira. Isso nao 
signlfica, Sr. Presidente, que nos subestlmemos as debilidades e as inconvenien- 
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clas do regime parlamentarista. Elas estao bem pre3entcs no espirito da todos 
nos, mas quem assistiu, como nos assistimos, na nossa geraqao, as lutas que 
se feriram, os cheques que se realizaram, quando da transmissao de poder, sentiu 
na propria carna os perigos e os riscos que a execu-cao do regime presidencia- 
lista de governo estava gerando no Brasil. A verdade dessa afirmagao, Sr. Pre- 
sidente, decorre de um llgeiro exame. Eu mesmo tive ocasiao de fazer um longo 
discurso no Palacio Monroe mostrando que a transmissao do poder no regime 
presidencial. no Brasil, nao correspondia apenas a transmissao de mando de 
um presidente a outro presidente. Era o exercicio de um posto de graves res- 
ponsabilidades, onde se exigia muito daquele que o iria executar, onde se exigla 
do sen titular qualidades de sacrificro e de remincia do que propriamente quall- 
dades de voluptuosidade do poder. Mas o que se transmitia no ato da passagem 
do poder de um presidente para outro presidente nao era tao-somente a res- 
ponsabilidade do posto, nao era tao-somente o esforgo, o sacrifieio que se iria 
exigir do novo mandatario, no sentido de conduzir negoclos publicos. O que se 
transmitia era, na realidade, uma forqa quase incalculavel de poder, era uma 
soma tao ilimitada de poder que nos poderiamos compara-la ao poder de que 
desfrutavam os antigos monarcas. Basta atentarmos, Sr. Presidente, que se trans- 
mitiam, no ato, na cerimonla da passagem do poder de um presidente para 
outro. aqueles poderes que a Constltuicao outorgava ao Presidente e aqueles 
poderes que o Presidente acumulava sobre si, a margem da Constitulgao, as 
vezes contra a propria Constituicao. 

Imaginemos a massa de recursos mobilizados pelos institutes; imaglnemos 
o poder extraordinario do Ministerio da Fazenda, do Banco do Brasil; imagl- 
nemo- a capacidade que o Presidente a si se atribuiu, ao arrepio da propria 
Constituigao, de emltir a seu sabor e, atraves dessa ligeira estimatlva, nos pode- 
remos aquilatar que o poder que se transmitia de um presidente a outro pre- 
sidente nao era apenas os poderes que a Constituiqao estatuia, eram poderes 
que iam muito alem daqueles poderes e^tabelecidos pela Constltuicao. Mas, a 
despeito disso, eu nao me inclinava pela aceitaqao do regime parlamentarista 
de governo, e se neste momento eu me sirvo desta tribuna para doclarar que 
voto favoravelmente pela adocao do regime parlamentarista de governo. e porque 
estou convencido de que nessa emergencia que estamos vivendo, defrontados com 
um estado de necessldade. nos preci=amos lancar mao de todos os recursos que 
estejam ao nosso alcance, no sentido de possibilltar ao Brasil um camlnho, 
qualquer que ele seja, que nos afaste dessa perspectiva medonha de luta fra- 
trlcida. 

Sr. Presidente, ho.je nao se fere nenhum conflito; hole nao se verifica nenhum 
dls^ldiq, ambora em Estado de infima categoria on de terrltorlos tutelados ou 
de colonias, impulsionados pelo justo esforco de autonomia; nao se verifica 
nenhum conflito ou diss:dio onde nao estejam presentes os dois grandes impe- 
periaiismos que ho.je se defrontam na face da Tarra. O imperialismo que se debi- 
lita pela autonomizacao das colonias e dos territorios tutelados; e o Imperia- 
lismo crescente. avassalador, que se mitre, justamente, desse justo sentido de 
autonomizagao de que se acham possuidos as colonias e os terrltorlos tutelados. 

Nenhum dissidio se verifica sem que eles estejam presentes, seja no Vietnam, 
seja na Coreia, seja no Laus. seja em Angola, seja no Congo, seja onde for, 
eles estao ali testando as suas forgas. 

Ora, Sr. Presidente, se a Insania, se o passionallsmo brasilelro arrastarem, 
nesta hora, o nossq Pais a uma luta fratricida, nao nos lludamos, eles estarao 
presentes no territorio brasdeiro, e nos tornaremos o palro onde as forgas Inter- 
nacionals virao medir as suas possibilidades de agressao ou de defesa. 

Por isso. Sr. Presidente, nesta hora de tantas apreensoes, me incllnarel favo- 
ravelmente a adegao do regime parlamentarista ou de qualquer outro regime, 
ou de qualquer outra solugao, que tenha o condao de possibilltar a esperanga 
de pacificar o Brasil! 

O Sr. Pedro Ludovico — Muito bemj 
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O SR. SCRGIO MARINHO — Nos, que cstamos, a esta hora, abordando esses 
problemas na Camara dos Deputado? e no Senado Federal, precisamos ter pre- 
sents que, a estas boras, a familia brasileira esta vivendo um drama tremendo, 
esta ameaqada. nos seus filhos, nos seus esposos. Eu, pessoalmente, por que 
nao dlze-lo, tenho um filho, Oflclal de Marinha, que nesfe momento deve estar 
em qu-alquer parte no teatro de operacoes, ameaqado de combater ou de ser 
combatido palos nossos proprios irmaos. No Rio Grande do Sul, tenho amigos 
fraternais ameaqados pelo mesmo destino. 

Sr. Presidents, a Constituicao de qualquer Estado e um instrumento desti- 
nado a realizar equilibrios. Que equilibrios sao e-ses que a Constituiqao rsaliza? 
A Constituiqao e uma relaqao entra os anseios de liberdade e as imiposiqoes de 
manuteneao da autoridade. Sao termos antieticos — liberdade e autoridade, e 
porque sao antieticos irapoe-se a necessidade da aquilibra-los. Entretanto, a 
Constituicao esta condicionada a realidadc do tempo social e, se essa realidade 
do tempo social se modifica celeremente, a Constituicao tern qua a ela se ajustar, 
tern que se acomodar a esse condicionamento social. 

Esta longe a dpoca de Kant, quando se pensava que a Constituicao era um 
Instrumento perene, definitivo. E por que? Porque, naquela epoca, admitla-se que 
a Constituiqeo era uma entidade de razao. mas hole, nao. Hoje, a Constituiqao 
deve ser um instrum.mto vivo e sobretudo adaptavel as variaqoes do tempo social. 

Sr. Presidente. fico aqul na minha definicao. Nao devemo.s permitir que a 
Constituiqao, que instauramos para preserver a ordem democratica, se transfor- 
ms no ataude da democracia! (Muilo bem! Muito bem! Palmas.) 

Enquant.o discursava o Sr. Sersrio Marinho. o Sr. Moura Andrade 
deixa a Prcsidcncia, assumindo-a o Sr. Cunha Mello, que sera substituido 
posterlormente. pelo Sr. Argemiro de Figueircdo. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Lobao 
da Silvelra. 

Nao esta presente. 
Tern a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. 
O SR. UNO DE MATTOS — Sr. Presidente, deu.sto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figuciredo) — Tern a palavra o nobre 

Senador Cunha Mello. 
O SR. CUNHA MELLO — Sr. Presidente, agradeqo a Deus por ter feito soar, 

no reldgio da minha vida. esta hora em que, representante de uma parcela do 
povo brasllelro, da gente do Amazonas, venho trazer aqui a definiqao de minha 
conduta neste momento. 

Pela caminhada longa da minha vida, ora de dores, ora de alegrias, tenho 
andado so e at6, as vezes. mal acompanhado. 

Neste momento sei que estou so; sei que me vai faltar o apolo dos meus 
companhelros do glorloso Partldo Trabalhi.sta; sei que me faltarao tambdm o 
apoio, os aplausos e o apreco de nobres colegas de outras bancadas desta Casa 
do Parlamento. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. CUNHA MELLO — Pois nao 
O Sr. Fernandes Tavora — Pode V. Ex.a ter a certeza de que seus colegas 

jamals Ihe negarao o direlto de pensar como pensa. V. Ex.a esta-se pronunciando 
como lider mas tamb^m como cidadao. 

O SR. CUNHA MELLO — Mu'to obrigado, nobre Senador, isto e a continuaqao 
do .seu passado liberal e democratico. 

Getiilio Vargas, antes de morrer, deixou manifesto a Naqao no que disse 
que o povo nao seria mais escravo. Esta 6 a hora da redenqao do povo braslleiro 
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que se levanta na praca publica, de Norte a Sul, para exigir o cumprimento da 
Lei Magna do nosso Pais. 

Com estas palavras inicio o discurso que escrevi para definir, mais uma vez, 
minha atuagao quanto a Emenda Parlamentarista que vamos votar. 

A atitude que vou tomar, ja a defini na se&sao do Congresso em voto escrito 
que deixei sobre a Mesa. Infelizmente ate hoje esse voto nao apareceu em virtude 
de nao haver sido publicado o Diario do Congresso correspondente aquela sessao. 

Lendo: 

Nesta hora grave da vida nacional, quando se pretende sob falsos pretextos, 
alterar o regime politico instituido p:la Constituicao, fugirla ao exato cumpri- 
mento do dever se nao trouxesse a esta tribuna o meu pensamento e a minha 
declsao. 

Nascldo sob o regime presidenclalista e dentro dele tendo realizado toda a 
minha vida publica. nao e de hoje, Senhor Presidente, que tenho asslstido 
a pregacoes em favor de uma mudanca para o regime parlamentar. O Pais, 
todavia, Senhor Presidente, segundo a sua inegavel vocaqao politica, jamais 
esteve realmsnte ameagado de adotar este ultimo. E jamais esteve, Senhor Pre- 
sidente, nao so porque, como disse, tern ele preferido seguir a sua vocagao 
politica. como tambem porque a experlencla parlamentar sob a qual viveu, a 
epoca do Imperio, redundou em evidente fracasso, e redundou juntamente por 
isso porque nunca esteve em nossa indole nolitica, na indole e nas raizes politlcas 
da nacionalidade, a forma parlamentar de governo. 

A hora nao e de teorias, nao e de explicagao doutrinarla; a hora nao e de 
palavras, nem de ideias — a hora e de reafirmagao e de definigao. 

Sabe Vossa Excelencia, Senhor Presidente, assim como sabem todos os 
presentes nesta Casa, que em hora tao grave como esta eu nao vlria a esta 
excelsa tribuna para fazer afirmacoes gratuitas. O que disse, pois, sobre a 
permanente e a bsm dlzer — tranquila repulsa — da vocagao braslleira &. forma 
parlamentar de governo, corresponde a uma realldade, a uma realidade tao viva, 
que nao sera uma decisao dessa ordem, tomada sob o cllma das ameagas e das 
coacoes, que podera vingar. Estamos tomando uma decisao a jato, voando a 
uma altura da qual nao vemos colsa alguma: nao conhecemos a realidade da 
terra e estamos enfrentando um grande temporal. 

Ela servira quando muito, Senhor Presidente, se aprovada, para acrescentar 
equivocos e confusoes a vida brasileira, para deter-lhe o progresso, para tumul- 
tuar-lhe a admlnistracao e qusbrar a unidade de espirlto sob a qual nos temos 
regldo. 

Guardem bem os autores. a bem dizer — os anonimos autores desse compro- 
misso — essa advertencia que aqui deixo quanto a quebra de nossa "unidade de 
espirito", uma vez consumada a pretendida mudanga. Nao se alteram as formas 
de vida de um povo e, sobretudo. a sua feigao politica, com o fito exclusivo de 
se "apaziguar os animos", como se estes, para se aquietarem e as suas proficuas 
tarefas regresarem. em vez de afirmagoes, negacoes rsqueressem. de aflrmagao, 
Senhor Presidente, que estamos necessltando, e nao de negagao. A aflr- 
magao estaria e justamente esta em nos conflrmarmos em nossa indole, em 
nossa feigao, em nosso estilo, as crencas, indole, feigao e estilo nos aper- 
felgoando. E do angulo politico, Senhor Presidente, tudo isto, a nossa feigao 
e os nossos estilos dlzem respeito, excluslvamente, ao regime presidenclalista. 
Era e e nele. neste regime, valendo-nos de seus recursos, e apoiados na Constl- 
tulgao, que teriamos e temos que veneer a crise. A crise que dlr-se-a ser do regime, 
mas nao e. E, mesmo que fosse, ainda assim, dentro dele, e com ele, e que teria- 
mos de encontrar a solugao. Nunca, jamais, dele salndo, como se dele salndo, e 
nao dentro dele sofrendo e nos aperfeicoando, como sempre temos feito, estives- 
semos realmente a resolver alguma coisa. 
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Nos todos sabemos, Senhor Presidente, que nao estamos resolvendo coisa 
aJguma ao adotarmos o regime parlamentar. Nao nos cabe, agora, Senhor Presi- 
dente, teorizar sobre as excelencias ou nao de um ou de outro regime, ate porque 
urn deles, o parlamentarista, nao nos diz respeito. A hora nao e para teorizaQao. 
IS para afirmagoes. para afirmagoes, reafirmagoes e confirmagoes. 

Desde o dia, Senhor Presidente, em que atingi a maioridade politica, ate os 
presentes dias nao encontrel, Senhor Presidente, nao encontrei um so argumento 
valido, procedente, viavel e real que nos aconselhasse a s:melhante mudanga. 

Ao contrario. Bern ao contrario. Ai pelos seus defeitos, pelo que nele ainda 
nao conseguimos aperfeigoar, e em favor do regime presidencial e de sua perma- 
nencia que o espirito e a vocagao nacionais se tern pronunclado. E assim se tem 
pronunciado justamente em virtude de nossa inalienavel inclinagao no sentido da 
liberdade. Nao porque o parlamentarismo represente por si a negagao daquela 
inclinagao irresistivei, mas justamente porque, entre nos, com instrumento — 
eu diria ate a propria a nossa indole, podera vir a ser o gazua — para abrir as 
portas da servidao. Da servidao a qual justamente estamos querendo fugir, a 
s-ervidao totalitaria e comunista, face a inevitavel quebra de nossa "unidade 
espiritual" e, pois, conseqiientemente, da linha de autoridade que nos tem presi- 
dido a vida. 

Compreendemos e nesta hora, rendemos as nossas homenagens aqueies que 
com o coragao puro, e movidos pelo mais sagrado sentimento de harmonia, para 
que relne, para que volte a reinar a paz na familia brasileira, mudaram ate de 
posigao, pugnando, agora, e neste inslante pela adesao de uma experiencia 
parlamentarista. Rendemos as nossas homenagens a esses. Tributamo-lhes a 
nossa compreensao, mas os advertimos porem: Se e a paz que desejam ver 
retornar ao coragao da familia brasileira e, sobretudo, de sua familia politica, se 
e ao progresso e ao desenvolvimento nacionais que assim se e o desarmamento 
dos espiritos o que pugnam, se e o prosseguimento da inspiragao crista em nossa 
vida que reclamam, vejam entao o que fazem, negando-nos. Sim, negando-nos 
em nossa indole, em nossa feigao, em nosso estilo, em nossa vocagao. 

Recordem que so no terreno das teorias as aproximagoes sao possiveis. Que- 
remos dizer com isto, Sr. Presidente, que todas as aproximagoes que ste intentam 
entre nos e os outros povos, caiecem de maiores fundamentos. Se alguns esque- 
mas de vida trouxemo-los de fora, trouxemo-los apenas para a nossa propria 
alma nacional prasmar. O nosso presidencialismo, se bem que inspirado na 
grande nagao norte-amerlcana, tem sido construido e plasmado a custa de nos 
mesmos, segundo os nossos recursos e a luz de nossas proprias aspiragoes. Ele 
e tao valido entre nos quanto valido sao as nossas fontes raciais, as nossas raizes 
socio-politicas e economlcas. O Imperio mesmo, com o seu parlamentarismo, a 
semelhanga de uma crosta artificial em nossa vida politica. e exemplo vivo 
disso, dessa nossa rebeldia aos estilos anglo-saxonicos de existencia. A nossa 
latinidade, a nossa romanidade, jamals os compreenderiam, a ditos estilos, 
embora invariavelmente os tenhamos admlrado. Admirado como a um irmao se 
admlra; mas, ainda assim, irmao, isto e diferente de nos outro ser, com outra 
natureza e outras vocagoes. 

A propria Republica, que pela experiencia imperial de setenta anos de parla- 
mentarismo, a este poderia ter adotado, exclusivamente liquidando com os direi- 
tos monirquicos, 6 exemplo disso, dessa nossa vocagao no sentido de liberdade, 
sem nem por Isso desejar, como pretende o parlamentarismo, unificar artificial- 
mente a autoridade. 

Quando camlnhamos, Senhor Presidente, na diregao do regime presidencia- 
lista, quando distlnguimos, como sempre o fizemos os poderes que emanam do 
povo, a um conferindo-lhe as insignlas do Poder Executlvo, e a outro as do Poder 
Legislative, fizemo-lo justamente para concillar nossas irresistiveis tendencias 
nas dlregoes da liberdade e da autoridade. Fizemo-lo conscientemente. Fizemo-lo 
atendendo a nos proprios, a nossa feigao popular. Fizemo-lo porque detestamos 
a dltadura pessoal ou ollgares. Fizemo-lo justamente, Senhor Presidente, para 
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nao dar ensejo a vitdria do conchavo contra o povo. Fizemo-lo para que os 
Poderes dtstintos como sao, embora blonlcos entre si, exerQam, cada qual, em 
suas proprias areas, a competencia que a alma popular Ihes conferiu. O Poder 
Executivo liderando a politica nacional e a executando. 

O Poder Legislativo tragando-a e fiscalizando a sua execugao. O Poder 
Judiciario dirimindo os conflitos sempre de acordo com as mais profundas aspi- 
ragdes nacionais, ate mesmo, Senhor Presidente, quando aparentemente se omi- 
tlu. 

Nao, Senhor Presidente, nao nos cnvaidece nem nos alegra o apressado argu- 
mento de que o parlamentarismo significara, para nos, do Legislativo, maior 
prestigio, maior forga, maior influencia. Nao nos envaicece nem nos alegra 
este falso argumento, Senhor Presidente. O prestigio, a forga e a maior influencia 
do Legislativo nao esta, nunca esteve, Senhor Presidente, no fato de ele fazer ou 
ser o proprio governo. 

O prestigio, a forga e a maior influencia do Legislativo esta na sua intrinseca 
capacidade de reagir, de ser vivo, atuante, rebelde e sereno na hora exata. 

Veja bem, Senhor Presidente, Dizia-se que o Poder Legislativo, que o Con- 
gresso Nacional, estava praticamente morto. Morto e resvalando para sua total 
desmorallzagao na agonia, Que mentira, Senhor Presidente! Que equlvoco, 
Senhor Presidente! Nestas horas graves, nesses dias de civica vigilia, para onde 
se voltaram, a alma, os olhos, o espirito, o coragao, o medo, as afligoes, a angustia, 
a confianga, as convicgoes, a energia e a fe de nossa gente? Para onde se voltaram, 
Senhor Presidente? Voltaram-se para nos. E se voltaram para que se cumpra, 
para que se exercite em toda sua plentitude o regime presidenaalista que adota- 
mos e sob o qual tsmos vivido, nao obstante os naturals tropegos. E e a luz desses 
tropegos e e atraves de seus sofrimentos e de suas esperangas, atraves de seus 
erros e seus acertos, e a sombra e sob a egide disso tudo que temos vivido e pro- 
gredido. 

Quando a Nagao voltou pois, seus olhos para o Congreso Nacional, o fez em 
sinal de confianga. Fe-lo para que decidissemos, para que dellberassemos, e nao 
para que nos acomodassemos. Fe-lo para que dissessemos: Faga-se a vontade 
do poyo. Faga-se a sucessao na conformidade da Constituigao. Cumpra-se a Lei 
e liquidem-se as indebitas interferencias. E o Congresso Nacional o interprete 
coletivo do povo, assim como o Presidente e a sua efetlva autoridade, o seu lider. 

Nao votarei, pois, Senhor Presidente, em favor da chamada "emenda parla- 
mentarista". 

Senhor Presidente, mesmo que nesse meio tempo, nesse periodo de crise, 
houvessemos chegado a duvidar de nossas convicgoes presldencialistas, e, desse 
modo, tendessemos a acredltar na compatibilidade de uma solugao parlamen- 
tarlsta, ainda assim, Senhor Presidente, nao a votariamos como a estamos 
votando, evidentemente sod coagao e ao sabor de acertos e conchavos dos quais 
nao tomamos conhecimento sequer. Se e ao povo que se quer atender, se e as 
inspiragoes nacionais que se quer corresponder; se e ao espirito e a letra da 
Constituigao que se quer respeitar; se e ao desenvolvlmento nacional que se quer 
prosseguir, se e a sua liberdade economica que se quer conseguir, mantidos os 
quadros da Democracia; se se quer fortalecer e nao enfraquecer, se se quer 6 
reagir contra as ameagas totaiitarias de direita ou de esquerda que palram sobre 
a Nagao brasileira; se se quer, enfim, seguir a vocagao nacional na diregao de 
si mesma; se o Congresso Nacional a si mesmo nao quer tratar; se ao povo nao 
se quer trair, e se a nos mesmos nao desejamos trair, entao, Senhor Presidente, 
so ha uma decisao a se tomar: a de se manter o regime na sua integridade, a 
de se cumprir a Constituigao que o consagra, a de se exigir que o garantam para 
a tranquilldade da Nagao brasileira. Foi para esta decisao, Senhor Presidente, 
que o Congresso Nacional, nesses dramaticos dias pairou como uma luz no c6u 
da Patria. 
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Sr. Presidente, eu tambem quero a paz, mas com ordem e liberdade. (Muito 
bem! Muito bem! Paimas. O orador e cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Argcmiro de Figueiredo) — Tem a palavra o nobre 
Senador Fausto Cabral. 

O SR. FAUSTO CABRAL — Senhor Presidente, Scnhores Senadores, o Par- 
lamento e a Casa politica do Pais, e a politico, sob certos aspectos, e a artc do 
possivel. A um Parlamento, o que incumbe primacialracnte, mais, talvez, do 
que a tarefa legislativa, e a manutenqf o do eqiiilibrio entre as forqas que movi- 
mentam a sociedade, a base de um dcnominador comum em que se expressa 
a media das asplragoes nacionais. 

Na atual crise brasileira, as coisas chegaram a um ponto em que os homens 
de bom senso, com reals responsabilidades nos destines do Pais, leriam que 
procurar uma solugao digna e alta, soIuquo que logo se evidenciou nao poder 
encontrar-se nos dispositivos comuns de nosso mecanismo governamental. 

Apresentou-se, entao, o dilema terrivel: ou, sem quebra dos princlpios fun- 
damentais que informam o regime democratico, superariamos, para poder mante- 
los, uma ordem legal onde nao ha elementos para remedlar uma situagao de 
fato e assim possibilitariamos um reencontro daquelas forgas a que aludimos 
de iniclo, ou nos ateriamos, dogmaticamentc, a letra da lei, e, entao, nao estaria- 
mos buscando a ordem, o equilibrio, a paz, e sim, em nome de forraas, deixando 
que a Nagao ficasse entregue a propria sortc dos acontecimentos. 

O Congresso em nada concoireu para a crise em que afundou o Pa s. Os 
fatos que levaram o Presidente a renuncia surgiram e amadureceram fora da 
area de atuagao do Parlamento. Este, em seu campo especUico de aqao, durante 
o seu periodo governamental, mantevc-se fiel a Constituigao e ao regime, aglndo 
cm fungao dos interesses nacionais, louvando ou criticando o Presidente, con- 
forme a natureza de seus atos, muitos merecedores de nossos louvores, mas 
muitos por nos combatidos, como demonstram os Anais da Camara e do Senado, 

Precipltada a crise, com a renuncia do Sr. Janio Quadros, acirrados os animos, 
desencadeadas paixoes e reagoes, fixadas posigoes, positivados propositos radicals 
de grupos antagonlcos, abriu-se ao Brasil a sombria perspectiva da guerra civil, 
que a ninguem e licito ignorar. 

E fol ai, nesta hora grave, quo se anelou para o Congresso, pcdindo-lhe uma 
solugao. 

Era ao Congresso, sim, que se deveria ir pedir a palavra decisiva, pois no 
Congresso estavam representadas as vozes todas das difcrentes correntes de 
oplmao. E o Congresso, num momento assim, nao havcria de pensar em termos 
de maioria ou de minoria, de progressistas c conservadores, de situagiio e de 
oposlgao. O Congresso teria de funcionar, agora, como um todo indiviso, como 
a mlnlatura da Nagao, tentando um camlnho que todos pudessem seguir' rumo 
a paz, a ordem, k legalldade. 

Era dificil a nossa posigao. Tremendas as nossas responsabilidades. Havia, 
diante de nos, um fato que nao podenamos ignorar: uma parcela da onlniao! 
tambem consideravel, com suas forgas e suas convicgoes, opunha-se a ascengao 
pura e simples do Sr. Joao Goulart ao poder, para substituir o Presidente renun- 
clante. Nao discutamos, agora, se tinha ou nao tinha direito de assim proceder. 
Achamos que nao podia vetar a posse do Vice-Presidento eleito, mas o fato 6 
que essa corrente tomou essa posigao, e como, do outro lado, com igual ou maior 
firmeza alnda, outras correntes tomaram posigao diversa, o Brasil, com o correr 
dos dias, passou a figurar um campo de batalha, com os nossos patricios em 
posigao de combate, prestes a uma luta fratricida e ingldria. 

O Congresso foi chamado a decidir, ncste momento dificil. E claro, Senhores 
Senadores, que o ideal, para a consolidagao de nossa consciencia democratica, 
seria o respeito puro e simples ao texto constitucional. Mas, nao sendo isso pos- 
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sivel, deveriamos opinar pela deflagragao da guerra civil, quando, na propria 
Constitulqao, poderiamos encontrar um remedio legal para a crlse? 

O que importaria, primordialmente, no que tange a pessoa do eminente 
brasileiro. Sr. Joao Goulart, era que o mandato que recebeu do povo fosse res- 
peitado, que ele assumisse a Presidencla da Republica. Garantida a sua assunqao 
ao poder, poderia o ^ongresso, sem quebra dos principios constltucionais, sem 
ofensa ao regime, sem capitulaqf.o do especie alguma, antes exercendo tarefas 
de que esta legitimamente investido, proceder a uma reforma na ordem polltico- 
juridica do Pafs, para efeito de, atendendo a realidade dos fatos, assentar um 
aparelhamento legal mais adequado as flutuagoes politicas ambientes, tao cons- 
tantes em nosso Pa s, a ponto das crises se renovarem numa freqiiencia que 
estava a impor solugdes como a que estamos procurando. 

Senhores, ha males que vem para bem, e certamente os acontccimentos atuals 
acabarao por servir a democracia. Adotando-se o regime parlamentarlsta, talvez 
tenhamos encontrado um modo de prevenir, no future, as Incompreensoes, os 
desentendimentos, as intransigencias e as crises que tanto vem comprometendo 
a evolugao politica brasilelra, no regime presidencialista. 

O Sr. Vivaldo Lima — Nao e demais relembrar que a idela da implantagao 
do Parlamentarismo na Republica nao e nova. Existe em tramitagao na Camara 
projeto nesse sentido, de autoria do nobre Deputado Raul Pilla e subscrito por 
cerca de cento e oitenta Deputados Esta e a terceira oportunidade em que Sua 
Excelencia oferece a consideragao do Parlamento Nacional um projeto nesse 
sentido. Ve, portanto, V. Ex.a que a Nagao ja vem sendo trabalhada no sentido 
de instaurar o Parlamentarismo no Pais. No caso particular do Amazonas, tive 
oportunidade, nas eleigoes de 1958, nos comicios piiblicos, de fazer a minha pro- 
fissao de fe parlamentarista. Foi nessa base: nao tive segredos para com o elei- 
torado da minha terra, para com o povo do meu Estado, e declarel, sinceramente, 
minha tendencia parlamentarista, tanto que o proprio Partido Libertador adotou 
minha candidatura a reeleigao para o Senado da Republica. Ve V. Ex.a que o 
povo do Amazonas me reelegeu sabendo que era filiado a corrente parlamenta- 
rista. Logo, o assunto esta muito bem amadurecido na consciencia nacional. 
Apenas agora se aproveitou esta ocasiao terrivel para a instalagao do parlamen- 
tarismo. E, o Parlamento Nacional, que representa o povo brasileiro, por dois 
tergos da sua composigao, na Casa do Congresso, no alvorecer do dla de hoje, 
aprovou a emenda parlamentarista, que agora entra em dlscussao nesta Camara 
Alta. Portanto, parece-me que o sistema nao e tao desconhecido. Alem do mais, 
constituira uma experlencia para nos. A Historia ai esta e oferece paginas mag- 
n.ficas ao deleite intelectual de quantos queiram compulsar as suas paginas, 
essas paginas brilhantes da monarquia parlamentar do Brasil. Nelas verificamos 
que o regime nao e tao malsinado e que a Republica sob a forma presidencialista, 
tao logo foi proclamada, ofereceu-nos o espetaculo que a Historia consignou e 
outros mais que, na vida contemporanea, sao exemplos tristes, com deposigoes 
sucessivas de Presidentes da Republica. 

O SR. FAUSTO CABRAL — Muito grato ao aparte de V. Ex.a, que traz vallosa 
colaboragao ao meu dlscurso. 

No intimo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nutro a esperanga de que o siste- 
ma parlamentar nos sera benefico. Por isto, minha palavra, nesta hora, como 
Lider da Bancada do PTB, e para expressar o pensamento do meu Partido, 
excetuado o voto ja declarado neste Plenario. Neste momento, desejo que o 
Congresso, atraves da solugao llvremente adotada, encontre a maneira de ga- 
rantir a democracia, a ordem e a tranqiillidade da familia brasilelra. 

Tenho dito. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tern a palavra o nobre 

Senador Padre Calazans. 
O SR. PADRE CALAZANS — Sr. Presidente, nobres Senadores, falo em nome 

pessoal e estas poucas palavras constituem uma declaragao de voto. 
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Sou parlamentarista. Como membro da Comissao Especial tive a missao de 
examinar a Mensagem governamental e procurar solugao para a crise que preo- 
cupa a Nagao brasilelra. 

Vote!, como os demais companhelros da minha bancada, partlcipantes daquela 
Comissao, com restrigao, e essa restrigao prende-se, primelramente, a circuns- 
tancla de nos parecer que a Implantagao do regime parlamentarista, numa ordem 
normal, devia ser segulda da reforma da Lei Eleltoral, para que nao acontega o 
que ora se veriflca nas comunas, nos Estados e na Nagao brasilelra. 

Vemos, freqiientemente, Prefeitos, Govemadores de Estado e Presidente da 
Republlca subirem aos postos sem ter nas Camaras maioria que Ihes garanta 
aquele apoio necessarlo ao trabalho e a agao do Govemo. No entanto, a crlse 
exlgia de todos uma solugao. Para mim era mals facll, porque fui sempre 
parlamentarista. 

Fago esta declaragao, Sr. Presidente, para que conste dos Anais da Casa 
que votarei a favor da Emenda Parlamentarista, com a grande esperanga de que 
ela, realmente, traga a paz desejada a Nagao brasilelra. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Nao ha mals oradores 
inscritos. 

O SR. AFFONSO ARINOS — Sr. Presidente, pego a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tem a palavra o nobre 
Senador Affonso Arinos. 

O SR. AFFONSO ARINOS — Sr. Presidente, embora tenha recebido do meu 
Partido a honrosa delegagao de representa-lo durante o encaminhamento da 
votagao da mat6rla, como o prazo concedido aos oradores, nessa oportunidade, 
nao deixa de ser, ate certo ponto, angustioso, permito-me juntar algumas consl- 
deragoes de ordem geral ao voto que, em nome da Uniao Democratica Nacional, 
Irei proferlr. 

Sr. Presidente, de certa maneira, estas conslderagoes ja foram incluldas ou 
fazem parte do dlscurso que tive oportunidade de pronunclar na sessao historlca 
do Congresso Nacional, na qual se aprovou a expedlgao de normas a serem segui- 
das pelas duas Casas, normas essas que previam, a um so tempo, o respeito a 
letra escrita da Constituigao, no sentido de se dar posse ao Sr. Presidente da 
Repiiblica, e tambem o estlmulo ao Artigo da Constituigao que preve a transfor- 
magao do regime, em casos de urgente necessidade nacional. 

Nao ignora V. Ex.a, Sr. Presidente, que esse dispositlvo constitucional que 
autorlza a agao do Congresso para a adogao de medida quase que clrurgica, como 
esta que estamos adotando, foi introduzido na Carta Magna por Iniciativa do 
entao Constituinte e hoje Deputado Gustavo Capanema, com a aprovagao do 
meu Partido, a Uniao Democratica Nacional, e de todos os demais Partidos que 
compuseram a Assembleia de 1946, depois de ouvidos seus lideres e o Presidente 
da Grande Comissao, o saudoso nosso colega, Senador Nereu Ramos. Prevaleceu, 
exatamente, a oplnlao de que aquela norma deverla existlr para atender a' 
circunstancias como esta com que hoje nos defrontamos, isto e, uma clrcuns- 
tancia de carater extremamente grave, que permitisse ao Congresso Nacional ado- 
tar solugao politica sem infrlngir a jurisdicidade da sua atuagao, uma solugao 
politlca que estlvesse incluida no espirlto e na letra da Constituigao, mas que 
fosse de molde a subverter, a superar e a transpor quaisquer resistencias tanto 
de natureza teorlca, como de posigao ideologlca ou de compromissos intelectuais. 

Ve V. Ex.a a seguranga e a justeza com que foi esse dlspositivo introduzido 
em nossa Constituigao e sua absoluta significagao neste momento de grave pf/ 

emergencia nacional, quando dele langamos mao, salvando a paz neste Pais. 
Portanto, Sr. Presidente, sao inconsistentes, sao improcedentes as alegagoes 

de que aqul estamos agindo sob coagao. 
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Nao e exato que aqui tenhamos agido, em nenhum momento, sob coaqao. 
Se tal tivesse sido nao teriamos assistido aos notaveis pronunciamentos de nobres 
congressistas, tanto desta como da outra Casa do Congresso Nacional, manifes- 
tando, com vigor, energia e entusiasmo, e as vezes ate abertamente, a sua posiqao 
contrario a medida que o Senado hoje vai adotar por esmagadora maiorla. 

Nao fomos coagidos. Resistimos mesmo a coaqao armada que procurava, e 
tacredito que com boas intenqoes, submeter o problema do direito, o problema 
da soluqao politica ao problema da ordem. 

Nbs nos insurgimos contra essa concepqao e declaramos silenciosamente, 
porque nao chegamos a responder a estas opinioes ou a estas impugnaqoes, mas 
redarguimos silenciosamente, atraves de nossa aqao, demonstrando nossa con- 
vicqao de que a ordem e, antes de tudo, juridica; e, desde que atraves de 
programas politicos adequados e sem infringir a Constituiqao tivessemos conse- 
guido restabelecer a ordem juridica. a ordem material tambem seria restabelecida, 
como o esta sendo hoje, em todo o Pais. 

Resistimos ao mesmo tempo as injunqoes, nao mais militares, mas as injun- 
qoes daqueles que nao queriam soluqao, isto e, daqueles que preconizavam e 
que aguardavam a soluqao do golpe que Ihes pertencla, unico compativel com 
seus baixos apetites e seus despreziveis interesses politicos. (Muito bem!) 

Resistimos contra essa soluqao, nao colocamos o problema debaixo do inte- 
resse dos grupos, dos partidos, das pessoas ou das facqoes. 

Resolvemos dar uma soluqao geral e tambem resistimos as imposiq6es_, as 
infiltraqoes e as sugestoes daquelas alas extremistas que, nao ouvindo senao o 
fatlgante ritornelo das suas convlcqoes superadas, queriam demonstrar a ineficacia, 
o fracaso, o naufraglo das instituiqoes representativas, para que pudessem atingir 
a subversao social e nos impor, entao, aquela forma de llberdade que so inte- 
ressa aos que dispoem do poder, a ditadura ideologica sob qualquer de suas 
manlfestaqoes. 

Assim, resistimos aos militares, resistimos aos golpistas e resistimos aos 
comunistas. Esta e a verdade histdrica. 

O Congresso Nacional transformou-se de fato num estuarlo de_ todas as 
esperanqas do Pais e, por isso, hoje merece o reconhecimento da Naqao intelra. 
Porque assim procedemos? Porque procedemos sem exaltaqao, porque procedemos 
sem temor, porque procedemos com desprendimento, porque procedemos com 
equillbrlo e moderaqao. 

Compreendemos que a manutenqao do slstema presidential havia manifestado 
o seu inlludivel fracasso. 

Todos aqueles que tiveram sensibilidade politica, apesar das suas convicqdes 
presidencialistas — e eu aqui nao quero fazer nenhuma alusao desprimorosa aos 
meus ilustres colegas que participem de opinioes contrarlas — todos aqueles que 
tiveram suflciente sensibilidade politica para compreender a alternatlva drama- 
tica em que estava colocada a Naqao, veriflcaram que so poderiamos apllcar a 
soluqao juridico-politica que estamos aplicando no momento de crise, porque 
precisamente 6 nos mementos de crise que se manifesta a vulnerabilldade, a 
fraqueza congenita do regime presidencial. 

O Sr. Novaes Filho — Multo bem. 
O SR. AFFONSO ARINOS — Procedamos como um cirurgiao que resolve 

fazer a sua laparotomia na hora da infecqao aguda, na hora em que se aproxlma 
a gangrena. Sabemos que nesse momento a intervenqao 6 mais perigosa, mas 
6 exatamente porque e mais perigosa que se toma necessarla; 6 porque o doente 
esta apresentando os aspectos finals de uma crise letal, crise mortal. 

Entao, foi por Isso mesmo, porque o slstema presidencial so apresenta suas 
crises culminantes nos mementos de convulsao mllitar, e que escolhemos preci- 
samente esta ocasiao para aflrmar que esse regime falhou e temos de troca-lo 
por um regime que substitua a crise militar pela crise parlamentar. (Muito bem!) 
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Sr. Presidente, a hlstoria do presidencialismo brasUeiro € a via crucis da 
Republica, e a via sacra, com estagio em uma serle de passos, de sofrimentos, 
de humilhagoes e de dor. 

Faltou ao nosso presidencialismo a capacidade de criar os instrumentos de 
modera?ao, de transaQao e de institucionaliza?ao do Poder. 

Nao tivemos uma Suprema Corte a altura das suas responsabilldades politicas 
— nao direi juridicas — dlgo politicas. 

Nao tivemos, em torno da Presidencia, aquela assessoria institucionalizada, 
que faz do Presidente nao uma pessoa, mas uma pe?a do mecanismo constitu- 
cional, como nos Estados Unidos. Uma instituigao presidencial nos faltou! Ficou 
transformado em caudilho, que nao encontrou nunca obices, razoes, ponderagoes, 
para a sua agao personalista e irresponsavel. 

Nao tivemos, na federagao, o compasso necessario a expansao demasiada do 
executlvo pessoal. Nossa federagao fracassou; foi absorvida pelo instrumento 
de poder e de credlto do Governo central. Nossa Suprema Corte fracassou, poll- 
ticamente, absorvida pela fungao de judicatura civil e privada. FinaJmente, o 
proprlo Poder Executive fracassou, pelo abuso da sua expansao, porque nao se 
instltucionallzou, nao se constituiu em uma pega imparcial de Governo, se nao 
em uma fortaleza do personallsmo intransigente. 

E assim, vimos a via crucis da Republica porejando sangue, quando nao 
lama, mlsturando lama e sangue na sua melancolica caminhada. 

Encontramos o fundador da Republica, dentro do Palacio do Itamaraty, que 
era a sede do seu governo — rodeado de espias, de traldores e de exaltados; 
levado a renuncla por um tiro da Armada que, como V. Ex.a sabe, atingiu a 
torre da Catedral do Rio de Janeiro. 

Encontramos Florlano, chamado o Consolidador, o homem que com seu poten- 
clal humano mergulhava no seio da revolugao federalista, da revolugao que 
matou, em Campo Osorio, a flor da nossa juventude mill tar! 

Encontramos Prudente enfrentando o assassino sicario e sacrificando ao seu 
lado, o melhor e o mals dedicado dos seus amigos; enfrentando o sangue de 
Canudos e esmagando um problema sociologico, atraves de vlolentagao mllltar, 
o que provocou de Euclydes da Cunha o famoso protesto que constitui a ultima 
pagina de Os Sertoes! 

Encontramos, Sr. Presidente, em todos os periodos govemamentals, a violen- 
cia, a brutalldade, a humllhagao, a transagao, quando nao o sangue e a revolugao. 

Encontramos Rodrigues Alves enfrentando a Escola Militar, no problema da 
vacina obrigatorla! 

Encontramos Afonso Penna, morrendo de traumatlsmo moral, debalxo da 
pressao da espada! 

Encontramos, no Governo Hermes, o bombardeio da Bahla, o assalto ao Bata- 
Ihao Naval... 

O Sr. Aloysio de Carvaiho — As salvagoes. 

O SR. AFFONSO ARINOS — ... as salvagoes em todos os Estados como 
lembra bem o Senador Aloysio de Carvaiho, representante da Bahia; a destruigao 
da grande Blblloteca da Bahia, o incendlo do Palacio, o massacre 'de populares, 
debalxo da metralha federal! 

Encontramos, Sr. Presidente, no Governo de Wenceslau, o sacrificio do maior 
lider republlcano — Plnhelro Machado — abatido, tambem, pelo golpe dos slcarios. 

No Governo de Epiteclo, foi a mocldade militar atirada nas areias de Copa- 
cabana, a flor da sua juventude, para restabelecer, neste Pais, um simulacro 
de equilibrio dos Poderes. 
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No Govemo de Bernardes, a grande revolugao que atirou esse governo, prati- 
camente, nas sombras do estado de sitio, iniciou um processo revolucionarlo que 
culminou, afinal, na revoluQao de 1930. 

No Govemo Vargas, a ditadura! E no Governo Dutra os levantes das esquer- 
das. E, finalmente, no Governo Cafe Filho, a deposigao. 

Em todos os govemos esta tem sido uma forma de governo neste Pais que 
imprime ao povo essa vergonha. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Em quase todas as crises o Congresso tem 
representado seu verdadeiro papel de interprete das esperangas e dos sentlmen- 
tos populares. 

O SR. AFFONSO ARINOS — Tem V. Ex.a toda a razao. E a mais seria das 
crises sofremos agora. Nao entrarei na sua analise; e cedo para isso. 

As informagoes de que dispomos sao obscuras e contraditdrias. Nao entrarei 
em sua analise mas bem podemos entrever os ablsmos a que nos atirariam 
nao fosse o procedimento equanime, ponderado e bravo do Congresso Nacional. 

Este Congresso que andava sendo arrastado pela Imprensa para um caminho 
de desmoralizagao e desprestigio, e que agora se transforma na instituigao central 
da democracla brasilelra. 

O Sr. Novaes Filho — Verdadeiro Poder civil da Republica. 

O SR. AFFONSO ARINOS — Para esse aspecto voltam-se centenas de homens 
que atravessam dias e noites sem se intimidar, sem se absorver e sem se apaixonar 
e perder em ambigoes espiirias, resistindo mas ponderando, enfrentando mas 
transacionando com bravura e previdencia para trazer, afinal, esta solugao que, 
realmente, se nao for compreendida e adotada, tera sido uma contrlbulgao do 
Congresso a civllizagao, a honra deste Pais. 

Ai estao, Sr. Presidente, Srs. Senadores, algumas das razoes que me fizeram, 
antlgo relator da emenda parlamentarista, por duas vezes votada contra e por 
duas vezes tendo meu parecer adotado, transportar-me e levar mlnha tenda de 
campanha, minhas armas, minha fe para o acampamento contrario. Desde que 
assist! ao golpe de novembro, desde entao dlsse aos meus ex-adversarios na 
Camara dos Deputados: "Estarei ao vosso lado ate o fim e que Deus permita 
que, em sua aurora radiosa, possamos estar juntos para veneer a batalha final." 

Outra crise semelhante — a solugao foi diferente — que muito se parecia 
aquela que me fez bandear de campo. Encontramos afinal a solugao porque 
o Congresso Nacional estava nao apenas fatigado desta monotona sucessao de 
humilhagoes, como tambem convencido de que era chegado o momento de empu- 
nhar, como diz o Evangelho, a propria lampada para iluminar sua marcha, 
seu caminho. 

A lampada que ilumina nosso caminho esta agora nas nossas maos, e e 
atrav^s deste foco que nos mesmos projetamos que espantamos as trevas e tra- 
gamos o roteiro da nossa luz. 

Estas as razoes humanas, as razoes politicas, as razoes hlstoricas, as razoes 
mentals, as razoes sentimentais que me fazem aderir com a mais pura e alta 
convicgao a aprovagao desta emenda e que me fazem apelar para o Senado, 
sem dlscutir quaisquer dos seus aspectos tecnicos e, os mais relevantes, serao 
configurados por mlm em discurso que proferirei, que terel a honra de fazer 
em nome do meu Partido. 

Apelo para o Senado para darmos a esta solugao a maioria capaz de prestl- 
giar a ela e tambem a esta Casa, fazendo com que cheguemos a este povo digno 
do nosso Pais, deste povo que juntamente com o Congresso nao se alarmou, 
desses operarios que nao entraram em greve e contlnuam a trabalhar nas uslnas 
e fabricas, com esperanga no Congresso Nacional; dessas maes de familla que 
nao se entregaram a cenas de desespero e que tinham as vistas voltadas para 
o Congresso Nacional, e — por que nao dlzer? — dessas Porgas Armadas que, 
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estando convencldas da boa fe que mantem a ordem, estao, tambem, digam ou 
nao digam, a espera da soluQao que o Congresso Naclonal venha a dar. 

Sejamos dignos de nos e deles, do povo de toda a Nagao. 
O Sr. Lino de Mattos — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. AFFONSO ARINOS — Com muito prazer. 

O Sr. Lino de Mattos — For estar de pleno acordo com o apelo formulado 
por V. Ex.a, pego-lhe me permita seja ele enderegado a Mesa, porque, convocada 
esta sessao para as 14 horas, por solicitagao da Comissao Mlsta, estamos ja as 
16 horas e 20 minutos e a Mesa nao submeteu ainda a exame do Plenario o 
projeto de lei jd aprovado pela Camara dos Deputados. Gostarla que a Mesa 
recebesse o apelo oportuno do nobre Senador Alfonso Arlnos de Mello Franco 
e informasse ao Plenario quais os motlvos que impedem a vinda do projeto h 
conslderagao da Casa. 

O SR. AFFONSO ARINOS — V. Ex a permitira, Sr. Presldente, que responda 
ao nobre Senador Lino de Mattos: dentro de alguns minutos, acredito, o Presl- 
dente da Comissao Especial explicara ao Plenario as razoes desse atraso, as 
quais sao acelt^veis. 

O Sr. Aloysio de Carvaiho — Alias, V. Ex.a ha de convir, nao ha pro- 
priamente atraso. 

O SR. AFFONSO ARINOS — As razoes sao imperativas. O ilustre Senador 
Aloysio de Carvaiho tern o aparte para dar explicagoes ao nobre Senador Lino 
de Mattos. 

O Sr. Aloysio de Carvaiho — Obrigado a V. Ex.a Na sessao realizada as 
11 horas e 30 minutos, foi lida a emenda parlamentarista, remetida pela Camara 
dos Deputados. Imedlatamente a Comissao Especial que tinha sido constituida 
ontem se reuniu e designou o relator e desde essa hora S. Ex.a esta trabalhando 
no seu parecer. Esta Comissao ja estava reunida duas horas da tarde e 
esta a espera de que o relator conclua o seu trabalho, que o faz num esforgo 
admiravel, ditando seu parecer a Taquigrafia da Casa, para que venha o mals 
depressa possivel a esta sessao. Nao e possivel exigir mais esforgo, nem mais 
presteza, salvo se, num caso de tamanha importancia como este, qulsesse a 
Comissao Especial dar um parecer apenas para constar que o deu. 

O SR. AFFONSO ARINOS — Concluirei minhas consideragoes, Sr. Presidente. 
O Sr. Lino de Mattos — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. AFFONSO ARINOS — Pois nao. 
O Sr. Lino de Mattos — Quero esclarecer ao eminente Senador Aloysio de 

Carvaiho que nao tive o proposito de formular criticas a Comissao Mlsta. 
O nobre Senador Affonso Arinos formulou um apelo, a fim de que a Casa 
aprove a emenda parlamentarista e, com isto, resolva a crise em que se debate 
a Nagao. Ora, ao que me consta, pelas conversas que temos tldo com os varlos 
colegas, nao ha dificuldade alguma. O Senado da Repiiblica quase por unanl- 
mldade esta de acordo com a solugao. O apelo da a impressao de que exlstem 
resistenclas. Elas so poderlam verificar-se no momento em que o projeto de lei 
fosse submetido a conslderagao do Plenario. O projeto de lei, por motives per- 
feitamente acelteveis e justlfic^vels, ainda nao foi submetido a esta consldera- 
gao. Entao, entendl, nobre Senador Affonso Arlnos, de procurar saber por que 
razao esta havendo atraso, e os verdadeiros motives do apelo de V Exa Nao 
ha qualquer dificuldade para a aprovagao da materia. 

O SR. AFFONSO ARINOS — Muito grato a V. Ex.a 

O Sr. Sergio Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. AFFONSO ARINOS — Pols nao. 
O Sr. Sergio Marinho — Acho perfeitamente justlficavel, nobre Senador Lino 

de Mattos, o apelo formulado pelo nobre Senador Affonso Arinos. Apos o meu 
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discurso, em que me confessava adepto da emenda, embora contrariando as 
minha^ convic^oes doutrinarlas quanta a tase do parlamentarismo, V. Ex.a ouvlu 
o nobre Senador Cunha Mello proferlr discurso combatendo o parlamentarismo. 
Assim, tern pleno cablmento o apelo que acaba de fazer o nobre Senador Affonso 
Arinos, a quern peqo relevar-me a intromlssao no seu discurso, no sentldo de 
justificar a atitude de S. Ex.a, embora nao necessitasse de qualquer justlflcativa. 

O SR. AFONSO ARINOS — Agrade?o ao msu ncbre colega Sergio Marinho 
e ao ilustre Ssnador Lino de Mattos cs apartes que me deram. 

O nobre Senador Sergio Marinho acaba de dar os argumentos e as expllcaqoes 
que convem. E que, por mais desnecessarios e gratuitos que parecam os apelos, 
eles, as vezes, tern certo ssntido, porque procuram, pelo msnos, robustecer, com 
a adesao de vozes divergentes, manifestagao que ficara cada vez mais slgnifl- 
cativa e forte. Nao e apenas numero necessario para aprovacao o que nos 
interessa no pronunciamento do Senado, e a significacao massica desse numsro. 

Em suma Sr. Presidente, se me permite V. Ex.a em nova recordaqao de 
velho mineiro, outra passagem do Evangelho: "O bom pastor deve abandonar 
pbr minutos o seu rebanho, por mais numeroso que seja, para procurar a ovelha 
desgarrada". 

Era o que tlnha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador e cum- 
primentado.) 

O SR. LINO DE MATTOS — Peco a palavra Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tem a palavra o nobre 
Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, Srs. Senajores, nao desejo, mes- 
mo de leve, fique a impressao de que tenha considerado dis.snecessaria a pala- 
vra do eminente Senador Afonso Arinos de Mello Franco. 

A palavra desse erudlto mestre, desse nobre e eminenlissimo colega e sempre 
ouvida com encantamento, porque sempre traz ensinamentos sablos, vallosos 
e uteis. 

Devo ter sido infeliz no meu aparte, a concluir pela maneira como o nobre 
colega encerrou a sua magnifica peqa oratarla. 

NSo tenho duvidas em solicitar a V. Ex.a amigo e ilustre Senador da Repu- 
blica Afonso Arinos de Mello Franco que me psrdoe, se porventura o feri ou 
o magoei. 

O Sr. Afonso Arinos — De maneira nenhuma. 
O SR. LINO DE MATTOS — Nao fol, certo, esse o meu propbsito, Estranhel, 

quero ser leal, o atraso da apresentacao do Projeto de Lei a conslderaqao do 
plenario. 

Eslamos vivendo instantes de agltaqao, de incompreensao, de boatos, de 
intrigas e de atrapalhadas. 

Estava eu no cafe, conversando com alguns amigos e colegas, quando che- 
gou-me a informaqao de que determinada Bancada, desta Casa, estarla preten- 
dendo recuar nos seus propbsitos de votar a Emenda Parlamentarista e por 
esta razao atrasava o encamlnhamento da matbrla. 

Dlgo alto e bom som que o motive unlco da minha intervencao, fol provocar 
um esclarecimento da Mesa, que precisamos acabar com este regime de boatos 
no Congresso da Repiiblica. 

Estamos agindo de maneira superior. A Naqao esta encantada com o corn- 
portamento do Congresso Nacional, que se esta mostrando a altura do mandato 
que recebeu. Estamos impondo a soluqao que melhor convem aos destines da 
Naqao. 
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^Nao estamos agindo sob ameaca dos tanques a nossa porta. Tenho certeza 
de que, se porventura estivessem eles em derredor desta Casa ou se alguem 
estivesse falando nesta possibilidade a nossa aqao seria difsrente. 

Agimos com a consciencla tranquila de que nos convem experimentar o 
Regime Parlamentarista no Brasil. 

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

O SR. LINO DE MATTOS — Com muita honra. 
O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a tern toda a razao. Lembro bam qua no fim 

da sessao anterior a Comissao pediu um prazo para prolacao do Parecer, se 
nao me engano atd as 14 boras. A sessao iniciou-se ds 3 boras da tarde, e nao me 
consta que o plendrio tenha deferido prorrogaqao. Logo a estranheza de V. Ex.a 

se justifica. 
O Sr. Afonso Arinos — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Com muito prazer. 

O Sr. Afonso Arinos — Agradeqo, mais uma vez. a generosidade das palavras 
com que V. Ex.a me distinguiu. Quero tambem acompanha-lo na repulsa que 
manifesta a esse clima de boatos. Aproveito a oportunidade para sallentar que 
esta rede insidiosa de noticias falsas, alarmista.s e contraditorias tern orlgem 
conhecida tanto aqui como fora. No Rio de Janeiro, hoje, pelas informaqoes 
que recebi de amigos ha um trabalho sistematico de excitaqao, atraves de 
Selefonemas anonimos para a casa de pessoas, de qualquer forma, ligadas ao 
melo politico, transmitindo noticias falsas. V. Ex.a que e homem experiment-ado, 
lutador, responsavel pela politica de seu Estado nao desconhece o processo nem 
as suas origens habituais. De mansira que devemos nos prevenir contra as 
suas conseqiiencias que, V. Ex.a como bom politico, acaba de salientar. 

O SR. LINO DE MATTOS — Tenho estado sempre prevenido, jamais os 
admiti. Sempre me recusei a dar curso a boatos. 

O Sr. Aloisio de Carvalho — V. Ex.a da licenqa para um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Com satlsfaqao. 

O Sr. Aloisio de Carvalho — Relativamente k dcmora do parecer da Comissao 
Especial, sobre a qual inslstlu o honrado Senador Vivaldo Lima, chamo a aten- 
qao de V. Ex.a e do aparteante para o fato de que esta sessao t!em tido, at6 
o momento, oradores, tanto na bora do expediente, como em explicaqao pes- 
soal, e que a dlscussao e votacao da maWria nao se farao na forma da modi- 
ficaqao regimental que aprovafemos nesta sessao. Esta sessao recebera um pare- 
cer, para que possa ser marcada, entao, uma sessao seguinbe, para se inlciar. 
a sua primeira discussao. De modo que o parecer sera apenas trazido a Mesa: 
para ser lido, e em seguida distribuido em avulso, impresso ou mimeografado, 
conformie determlnaqao regimental. Posso informar a V. Ex.a, para tranqiiili- 
dade do seu espirito — 6 muito natural a ansledade por que chegamos ac 
termino de nosso trabalho — que a Comissao jfi esta habilitada a se reunir 
de novo, para ouvlr o parecer do nobre Senador Nogueira da Gama. ja con- 
cluido. E dentro de 15 minutos, no maxlmo, sera ele entregue a Mesa. Espero 
que V. Ex.a, durante este prazo continue com a palavra. exnondo o seu pento 
de vista, a respeito da momentosa quesitao. 

o SR. LINO DE MATTOS — A Casa ouvlu e respeita as explicaqoes e escla- 
reclmentos formulados pelo nobre Senador Aloisio de Carvalho. Quanto a mim, 
concordo com o Senador Vivaldo Lima, mesmo porque a Camara dos Senhores 
Deputados que teve de examinar a materia, em primeiro lugar, pode voU-la 
com mais rapidez... 

O Sr. Aloisio de Carvalho — Nao apoiado! 
O SR. LINO DE MATTOS — ... do que esta acontecendo no Senado. 
O Sr. Aloisio de Carvalho — Nao apoiado! 
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O SR. LINO DE MATTOS — Porque, a Comissao Especial as primeiras horas 
de ontem, submeteu-a a consideraqao do Plenario da Camara dos Deputados 
e essa em sessao continua, aprovou o parecer em primeira e deganda discussao. 

O Sr. Aloisio de Carvalho — E a que horas acabou? As cinco da madrugada. 
O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, segundo compreendi dos enten- 

dimentos havidos entre as duas Casas do Congresso, as modificaQoes que a 
nos Senadores interessavam, foram examinadas pela Comissao Mista e qus a 
nds cabia a ratificaqao da materia decidida la. Esta explicacao me foi dada 
e eu a aceitei. Quando estranhava que alguns dispositivos que a mim me pane- 
ciam devessem ser modificados, eles acrescentaram: — "Nao atraves ds emenda 
no Senado, porque o acordo havido entre Camara e Senado e de que a materia 
vira de la para ca, ate sem redacao final." — Estou equivocado? 

Os nobres Senadores Aloisio de Carvalho e Afonso Arinos poderao explicar, 
ee ainda com mais seguranga o representante da Guanabara, porque membro 
da Comissao Mista do Senado. 

O Sr. Aloisio de Carvalho — Ha uma certa impropriedade quando se fala 
em acordo. A Emenda Constitucional, na forma do Regimento Interno Comum. 
nao sofre emenda na Casa Revisora. Pode ser substituida totalmente e passa a 
ser uma nova Emenda. O que esclarecemos e tornamos mais expliclto na modi- 
ficacao regimental, nao constitui ncvidade. Realmente dissemos, nessa alte- 
ragao, que a Emenda Constitucional nao sofreria alteragao no Senado, mas 
isto 6 da tramitacao normal de todas as Emendas comuns a Con.stituigao. 

O SR. LINO DE MATTOS — Concordo com a impropriedade da expressao. 
O Sr. Aloisio de Carvalho — Certa impropriedade. 
O SR. LINO DE MATTOS — Talvez completa improprie jade. 
O Sr. Aloisio de Carvalho — Nao! Certa impropriedade. 

O SR. LINO DE MATTOS — O Regimento Comum aprovado nao foi na 
base de acordo, na base de entendimento entre Camara e Senado? Claro que 
foi. 

Nestas condigoes, concordo com o nobre Senador Vivaldo Lima. Esta sessao. 
convocada por sollcitagao do Senador Aloisio de Carvalho para as 14 horas, 
tinha por finalidade unica a leitura do Projeto de Lei para o atendimento do 
dlspositivo do Regimento Comum aprovado em sessaoo conjunta do Congresso 
Naclonal. 

Nestas condigdes, Sr. Presidente, sollcito da Mesa as providencias neccssa- 
rias, a fim de que, urgentemente, venha a Emenda a Plenario, com o respective 
Parecer — ja que esta Casa nao val modificar o Projeto. nem Ihe pode oferecer 
emendas; — tem que discutir, aprovar ou rejeitar. 

Nao vejo razao alguma para este atraso de duas horas e meia. Deve. ime- 
diatamente, com urgencia, Sr. Presidente, ser encaminhado a consideragao do 
Plenario o Projeto de Lei de reforma parlamentarista. (Muito hem!) 

Ao final do discurso do Sr. Lino de Mattos, o Sr. Argemiro de Figuei- 
redo deixa a Presidencia, reassumindo-a o Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello)  A Presidencia esclarece que ainda nao 
chegou a Mesa o Parecer a ser elaborado pela Comissao Especial incumbida do 
assunto. 

Assim, suspendo a sessao por trinta minutos. 
As 16 horas e 30 minutos, a fim de aguardar a apresentagao do 

parecer, que esta sendo elaborado pela Comissao Especial, incumbida 
de estudar o Projeto de Emenda a Constituigao n.0 5, de 1961, o Sr. 
Presidente suspende os trabalhos por 30 minutos. 

Reaberta a sessao, volta a Presidencia o Sr. Moura Andrade. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao. 
Sobre a mesa o parecer emitido pela Comissao Especial designada para se 

pronunclar sobre Projeto de Emenda a Constituigao n.0 16-A de 1861, da Cama- 
ra dos Deputados, que instituiu o Sistema Parlamentar de Governo. 

Foi relator o nobre Senador Nogueira da Gama. 
Essa Comissao e presidida peio nobre Senador Aloisio de Carvaiho e sao 

seus componentes os Srs. Senadores Jefferson de Aguiar, Nelson Maculan, Heri- 
baldo Vleira e Afonso Arinos. 

O Sr. l.0-Secretario ira proceder a leitura do parecer. 
E lido o seguinte: 

COMISSAO ESPECIAL DESIGNADA PARA DAR PARECER SOBRE O PROJETO 
DE EMENDA A CONSTITUigAO N.0 16-A, DE 1961, DA CAMARA DOS 
DEPUTADOS, QUE INSTITUIU O SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO. 

PARECER 

A Emenda Constitucional n.0 16-A, de 1961, que institui o Sistema Parla- 
mentar de Governo, aprovada pela Camara dos Deputados e ora submetida ao 
Senado Federal, resultou de sugestao oferecida pela Comissao Mista designad'a 
para apreciar a Mensagem n.0 471, de 1961, do Sr. Presidente da Republica, na 
qual essa alta autoridade do Pais comunicou ao Congresso Nacional que os Che- 
fes das For^as Armadas manlfestaram "absoluta inconveniencia, por motivo da 
seguranga nacional, do regresso ao Pais do Vice-Presidente Joao Belchior Mar- 
ques Goulart". 

Examinando essa objeqao absoluta de motivagao, opinand'o antes pela inexis- 
tencla de qualquer impedimento "a investidura do Dr. Joao Belchior Marques 
Goulart na Presidencia da Republica, com os poderes que o povo Ihe conferiu". 
Acrescentou dita Comissao, em seu Parecer, que o exercicio desse mandate seria 
ajustado as condlQoes pecullares ao sistema parlamentarista, se este viesse a 
ser adotado, conforme a sugestao de sua inlciativa. 

No seu parecer sobre a aludida Mensagem n.0 471, a referida Comissao Mista 
reconheceu a exlstencia d'e uma anormalidade no funcionamento do regime pre- 
sidencial em nosso Pais, instituido com a Constituicao de 1891 e mantido pelas 
Cartas Magnas de 1934, de 1937 e de 1946. 

Essa anormalldade se tornou notoria e indiscutivsl com a publica^ao de um 
manifesto firmado pelos Srs. Ministros das Pastas Militares no qual apresenta- 
vam os motivos das restrigoes que oferecem a posse do Vice-Presidente da 
Republica, elelto a 3 de outubro de 1960. 

As objegoes formuladas nesse manifesto se restringem a amplitude do poder 
pessoal que a atual Constituigao confere ao Presidente da Republica cujo exerci- 
cio pelo Vice-Presidente eleito a 3 de outubro de 1960, a juizo dos aludidos Minis- 
tros Militares, Ihes inspirava receios dados os_ vinculos d'e ordem politlca do 
candidate eleito com as doutrinas e reivindicagdes socials por eles consideradas 
prejudlciais ao Pais. 

A atitude ja conheclda do Congresso Nacional, unissona em ambas as Casas 
que o compoem, ofereceu inequivoca desaprovagao as objegoes formuladas con- 
tra o Vice-Presidente eleito. 

A unanlmld'ade dessa posigao politica decorreu, sobretudo, da exata com- 
preensao dos legisladores brasileiros no que se refere ao resguardo dos preceitos 
constitucionals e na necessidade absoluta e imperiosa de se restabelecer a esta- 
billdade do regime e das instituigoes brasileiras, numa demonstragao capaz de 
levar ao povo a seguranga de que a sua vontade soberanamente manifestada 
nas urnas constitui hoje, no Brasil, um verdadeiro dogma. 
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Um exame atento da vida politica brasileira permite reccnhecer e desco- 
brir, nos seus variados aspectos, as falhas do sistema presidencialista, desde a 
sua institulcao em 1891. Nao foram apenas os Governos de Deodoro, de Floriano, 
de Prudente de Morals, que sofreram abalos em conseqiiencia de cheques de 
interesses e opinides, todos envolvendo disputas de carater militar, pouco impor- 
tando a natureza.da motivacao que levou as Forcas Armad'as a agirem por esta 
forma. Nos perlodos presidenciais posteriores, do Marechal Hermes da Fonseca 
ate Washington Luis, em 1930, esses conflitos de carater militar, afetando o 
sistema presidencialista, continuaram a perturbar a paz e a tranquilidade do 
povo brasileiro, num serio obstaculo ao progresso e ao desenvolvimento do Pais. 
A Revolugao ds 1930 foi o grande desaguadouro de todas essas inquietaqoes, diver- 
gencias, disputas, contradicoes, reclames de carater social, abrindo ao Brasil, 
indiscutivelmente, uma fase nova propiciadora de uma caminhada mais segura 
em busca das metas do seu progresso e civilizacao, O governo de Getiilio Vargas, 
depois da longa preparacao feita no regime discricionario, viu-se compelicfo, 
antes mesmo de novas eleiqoes, em 1945, a deixar o poder sob as injunqoes de 
carater militar. As agitacoes, porem, continuaram sem que meios eficazes fossem 
encontrados para sua debelaqao, dsntro do sistema constitucional vigente. Em 
1954 uma soma de todas essas crises passou a dominar o cenario politico nacio- 
nal envolvendo ate mesmo as mais modestas camadas populares. E disso resul- 
tou o tragico desaparecimento do Presiciente Getiilio Vargas, num manifesto a 
Naqao que ate hoje e uma pagina dolorosa da vida piiblica deste Pais mas 
atraves do qual algumas liqdes terao que ser extraidas, inclusive a de que e 
indispensavel e necessario que o poder civil imponha a sua forqa dentro de uma 
estrutura capaz de obstar pronunciamentos militares suscetiveis de ferir as 
lels e a Constitulcao Federal. 

O proprio governo do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, brllhan- 
te, dlnamico e realizad'or, sob os mais variados aspectos, sobretudo, porem, mais 
democratico do que qualquer outro, tsve de enfrentar crises de carater militar 
no inicio do seu periodo, sem conseguir, a despeito de sua grande tolerancia, 
abafar ou anular descontentamentos irredutiveis, embora sem base ideologica, 
fllosoflca, politica, que os justifiquem. 

Os sete meses de governo do Presidente Janio Quadros, apesar da aparente 
seguranqa que o envolvia, tiveram um desfecho que constitui o mais vivo e 
deploravel testemunho d'os velhos dissidios politicos, militares e economicos, que 
conturbam a marcha ascencional do progresso deste Pais. 

0_ episodic da remincia do ex-Presidente, ainda nao devidamente esclareci- 
do, nao deixa em ma posiqao apenas perante o povo e a Historia aquele que a 3 
de outubro de 1960 conseguiu a maior consagraqao que um Presidente eleito da 
Republica ja obteve no Brasil. Outras forqas se comprometem nessa renuncia, 
aparentemente conhecidas ou ocultas, mas que precisam de ser devidamente 
combatid'as porque o povo esta adquirindo a consciencia de seus direitos e seus 
representantes por igual assim procedem, nao se podendo, por isso, admitir a 
reproduqao desses fatos no Brasil. Os atos desconformes, desconexos, sem plane- 
jamento, praticados pelo Presidente Janio Quadros, alguns invadindo a compe- 
tencia do Poder Legislative, revelam, por seu turno, um dos males da pratlca 
deturpada do presid'encialismo. 

Todos esses aconteclmentos provem, em primelro lugar, da falta de um 
precise e absorvente respeito que, no Brasil, ainda nao existe em relacao a Carta 
Magna. 

A opiniao piiblica brasileira, nela compreendida todas as classes, inclusive a 
militar, nao adquirlra atraves dessas cruzes aquela consciencia de amor e de 
respeito ao texto escrito da Constitulcao, como ocorre nos Estados Unldos da 
America do Norte, onde se acfota o regime presidencialista, bem como na Ingla- 
terra, onde predomina o parlamentarlsmo, para citar apenas essas duas Naqoes 
que sao verdadeiros padroes em materia de Gonstitucionalismo. 
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Sao as mais diversas as crises que tem retardado no Brasil o acesso a esse 
grau de entendimento por parte do povo e de todas as classes que labutam no 
Pais. Numa apreciapao de relance podemos mesmo identificar algumas cfessas 
crises no proprio processo de formaqao da nacionalidade brasileira, inclusive 
tendo em vista a composigao tecnica, cheia de mesclas as mais variadas, numa 
miscigenagao que tem contribuido para retardar mais a decanta?ao desse proces- 
so. Ao lado dessas crises nao podem ser afastadas aquelas que surgem da pro- 
pria geografia do Pais, com seus variad'os climas e a sua agrologia diferente de 
uma para outra regiao, tomando propicia a concentracao de riquezas nos cen- 
tres mis populosos, em detrlmento de outras, desprovidas de condigoes de trans- 
porte, de saiide, de educagao, tudo abrindo cada vez mais, um campo de desi- 
gualdades profundas, injustas, insuperaveis, entre os que tem e os que nada 
possuem. 

Numa ordem assim constituida a golpes de esforgos indomitos dos patrio- 
tas que tem dirigldo este Pais e dos homens publicos que a seu service tem 
(ievotado a sua vlda, as falhas teriam que influir na pratica do presidencialismo, 
inclusive no que tange ao Poder Judiciario, sob cujos ombros pesa grave respon- 
sabilldade de contribuir, com as declsoes positivas pelo respeito as leis e a Consti- 
tuigao. 

No atual momento que o Pais atravessa, colacadas as instituigoes em face 
de mais uma crise, seria inadequado discutir-se sobre se o momento e ou nao 
propicio para uma mudanga do sistema passando-se do presidencialismo para o 
parlamentarismo. 

Parece que a conjuntura politico-social aconselha a experiencia desse ultimo 
sistema, que tem a justific^i-la os precedentes histdricos acima referidos e que 
sao, indiscutivelmente, pressupostos bastantes para identificar a id'eia em mar- 
cha e a oportunidade de sua adogao. Essa iddia e a de uma reforma que possa, 
a luz da experiencia adquirida, permitir uma organizagao politica em condigoes 
de impsdir dissidios politicos e as crises de carater mllitar. 

publlco e notdrio hoje que todo o povo brasileiro, diante da crise em que 
nos encontramos, se levantou com uma consciencia niticfa de que neste Pais 
existe uma Cnstitulgao que deve ser respeitada. A impressao e de que estamos 
atlngindo aquele grau de amadurecimento necessario a establlidade do regime 
e da ordem. A prdprla atitude do Congresso Nacional, com a uniao de todas as 
forgas que o compoem, reflete de maneira viva e eloqiiente os influxos dominan- 
tes dessa opiniao publica que encarna, a bem dlzer, toda uma ord'em civil cuja 
preservagao se impoe. 

A Emenda aprovada pela Camara dos Deputados, sem embargo de sua 
elaboragao e dlscussao em tempo exiguo, institui um sistema parlamentar, sob 
varios aspectos atenuado, de acordo com as conveniencias e os interesses nacio- 
nais. Em seus varios dispositivos essa Emenda estrutura um sistema em que o 
Presldente da Republlca contlnua com as atribuigoes constitucionais ora vigen- 
tes exceto aquelas que pela natureza do sistema devam caber ao Conselho de 
Ministro entre estas merecendo destaque a que se refere a politica do Govemo 
e a Admlnistragao Federal. 

A distrlbulgao das responsabllidades se fara entre o Conselho de Ministros 
e a Camara dos Deputados com partlcipacao do Senado no que diz respeito a 
composlgao dos Ministros, que podera ser por ele vetada, pelo voto de dois tergos 
dos seus membros (art. 10), cabendo nessa hipotese a Camara cfos Deputados 
rejeltar ou nao essa decisao. 

Tamb^m ao Senado Federal cabera indicar, por maloria absoluta de seus 
membros, o Presldente do Conselho, quando recusada aprovagao do mesmo por 
tres vezes consecutivas pela Camara dos Deputados. 

Pelo artigo 14, paragrafo 3.°, cabera ao Senado Federal em caso de dissolugao 
e enquanto nao se instalar a nova Camara dos Deputados, as atribuigoes <Jo 
artigo 66, numeros 3, 4 e 7 da Constituigao Federal. 
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A emenda admite que a Camara ios Dsputados recusa, ate tres vezes, o nome 
indicado pelo Fresidente da Republica para a Presidencia do Conselho de Minis- 
tros (art. 8.°, paragrafo unico). A di&soluqao da Camara dos_ Deputados pelo 
Fresidente d'a Republica tambem so podera ocorrer apos a votacao de tres moqoes 
de desconfianga, opostos consecutivamente a tres Conselhos. 

Antes de iniciar a administracao que Ihe cabs, o Conselho de Ministros deve- 
ra apresentar o seu programa de govemo a Camara dos Deputados que, na ses- 
sao subseqiiente e pelo voto da maioria dos prssentes, exprimira sua confianga 
no Conselho. A recusa de confianga implica na formacao de novo Conselho 
(art. 9°, paragrafo unico). 

O art. 1.° da emenda diz que o Poder Executive e exercido pslo Fresidente 
da Republica e pelo Conselho de Ministros, cabendo a estes a diregao e a respon- 
sabilidade da politica do Governo, assim como da Administragao federal. 

Nao se contem no Capitulo I, em que se encontra esse dispositivo, qualquer 
referencia do eventual substitute do Fresidente da Republica em caso de morte, 
remincia ou impedimento eventual. 

Trata-se de materia que deveria ssr cogitada pela emenda, pois, embora o 
Fresidente da Republica seja eleito pelo Congresso Nacional, conforme d'ispoe 
o artigo 2.°, ha de se admitir um interregno entre a vaga e essa eleigao. A hipo- 
tese do impedimento ocasional tambem aconselha a indicagao constitucional 
de um substitute. 

A lacuna constante da emenda devera ser suprida psla lei complsmentar a 
que se refere o artigo 22, desse diploma constitucional, especialmente porque o 
cargo de Vice-Presidente da Republica foi extinto pelo artigo 23. 

O poder de decretar o estad'o de sitio foi atribuido pela emenda ao Fresi- 
dente do Conselho (art. 18, inciso IV), mas pelo art. 208 da Constituigao, estando 
o Congresso em recesso, essa competencia e do Presidents da Republica. Tendo 
em vista a natureza do sistema parlamentar, e de se admitir que a competencia 
generica atribuida ao Fresidente do Conselho para decretagao do estad'o de 
sitio "nos termos da Constituigao", exclui a do Presidents da Republica, cons- 
tante do art. 208, prescrita para o periodo de recesso das sessoes legislativas. 
Cabera a lei complementar, prevista no artigo 22, regular tambem essa materia 
de modo a se afastarem quaisquer duvidas. 

Prescreve-se no artigo 24 que as Constituigoes Estaduais deverao ad'aptar-se 
ao sistema parlamentar de governo, na base que a lei fixar, em prazo nao ante- 
rior ao termino do mandate dos atuais Governadores, providencia esta que mere- 
ce a melhor acolhida para resguardo do bom funcionamento do regime, alem de 
serem respeitads os mandates populares. 

No mesmo dispositivo consta que ficam respeitados, ate o seu termino, os 
demais mandates fed'erais, estaduais e municipals. 

Trata-se, com relagao a esta ultima disposigao, de pratica usada em quase 
todos os paises que adotam o parlamentarismo, cujas Constituigoes dispoem que 
as Camaras nao serao dissolvidas seis meses antes do termino do mandates de 
seus representantes. 

Atendendo a que vamos fazer, no Brasil, uma experiencla do sistema parla- 
mentar, justo e que fiqusm assegurados os mandates d'aqueles leglsladores que 
tiveram a iniciativa de estabelece-lo com o seu voto e a sua responsabilidade, no 
momento de grave crise para a vida da Nagao, mormente porque a eles, mais 
do que a quaisquer outros, deve caber a faculdade de assistir as primeiras ativi- 
dades desse novo sistema. 

For ultimo, convem assinalar que a emenda cogita da realizagao d'e plebis- 
cite que decida a manutengao do sistema parlamentar ou da lei ordinaria, nove 
meses antes do termo do atual periodo presidencial. 
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Felo artigo 21, o Vice-Presidente da Republica, eleito a 3 de outubro de 1960, 
exercera o cargo de Presidente da Republica ate 31 d'e janeiro de 1966, prestara 
compromisso perante o Congresso Nacional e, na mesma sessao, Indicara a 
aprovaQao dele o nome do Presidente do Conselho e a composiQao do primeiro 
Conselho de Ministros. 

Verifica-se por esse dispositive que houve o cuidado de se fazer tudo em 
harmonia, nesse inicio de parlamentarismo, de modo a que, em vez da Camara 
dos Deputad'os, o proprio Congresso receba a indicaqao do nome do Presidente 
do Conselho e a composiQao do primeiro Conselho de Ministros. A forma adota- 
da encerra tambem, nao ha duvida, uma homenagem ao Congresso Nacional, 
que tao exemplarmente se colocou diante da crise cujo desfecho se procura 
alcanqar. 

Acontece, porem, que esse artigo contem um paragrafo unico que com ele 
nao se enquadra em termos devidos, in verbis: 

"O Presidente do Congresso Nacional marcara dia e hora para, no 
mesmo ato, dar posse ao Presidente da Republica, ao Presid'ente do 
Conselho de Ministros e ao Conselho de Ministros." 

A leitura dos dois textos mostra o desacerto ou a incongruencia existente 
entre o compromisso "que o Presidente presta ao indicar o nome do seu Primei- 
ro-Ministro e dar a composiQao do respectivo Conselho" e a posse do mesmo Presi- 
dente, prevista no paragrafo unico do artigo. 

Ao prestar o compromisso legal do seu cargo, o Presidente da Republica nele 
se investe. Esse e o ato de posse. O compromisso dlspensa qualquer outra sole- 
nidade especial para a posse, porque nele esta ela compreendida indiscutivel- 
mente. Depois de compromissado, o Presidente esta apenas sujeito a transmis- 
sao das fungdes, por parte daquele que as exerce. 

Em tais condigoes, nao se compreende uma nova sessao para a posse do 
Presidente da Republica, que no cargo ja esta empossado, ex-vi d'o compromisso 
assumido. 

Parece ter havido algum equivoco na redagao do paragrafo unico com a 
apresentagao de alguma emenda, em desatengao ao que consta do caput do 
artigo. E, seu original, a emenda dizia apenas no citado paragrafo unico, o 
seguinte: 

"O Presidente do Congresso Nacional marcara dia e hora para a 
posse do Presidente d'a Republica." 

Se esse texto nao tivesse sido alterado, a posse ai prevista se daria no mesmo 
ato do compromisso constante do caput do artigo. A alteragao introduzida 
admitindo, tambem, a posse do Presidente do Conselho e do Conselho de Minis- 
tros, criou uma situagao de superfetagao ou de uma d'upla posse, o que nao e 
aceitavel. E de se admitir uma conciliagao para os dois textos de modo a serem 
ambos apllcados ou tornados exequiveis, sem uma dupla posse inaceitavel por 
parte do Presidente da Republica. ' ^ 

Sao essas as consideragoes que inspiram a emenda aprovada pela Camara 
dos Deputados, num movimento conhecido hoje em todo o Pais e que coloca 
jquela Casa, como o Senado Federal, no alto nivel em que sempre devem perma- 
necer na defesa da Lei, da Constituigao e das instituigoes fundamentais estabe- 
lecidas pelos que, no passado, lutaram em prol da organizacao deste grande Pais. 

A heranga gloriosa que nos foi legada por esses pregoeiros deve servir de 
estimulo constante as etapas que melhoram e constroem o futuro a base da 
solidariedade e da paz, da ordem e da lei, ao influxo de uma democracia pro- 
fundamente humana e ensta, que ha de partir do territdrio brasileiro para 
associar-se aos demais paises do mundo, numa comunhao e numa interdepen- 
dencla que asseguram a cada qual a emancipagao social, politica e economica 
de que nao pod'em prescindir os respectivos povos. 
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Concluindo, nestes termos, pela aprovacao da emenda, a ComLssao Especial, 
acolhendo a sugestao do nobre Senador Afonso Arinos, toma a Uberdade de 
sugerir a Plenario do Senado Federal rapida tramitagao e aprovagao do Projeto 
de Decreto Lsgislativo, de autoria do Senador Cunha Mello, que concede anLstla 
aos militares e civis incurfos em infraqoes penais e disciplinares, em decorren- 
cla da remincia do ex-Presidente Janio Quadros. 

Esse projeto de anistia deve ser recebido pelos legrsladores e o PaLs como o 
coroamento da obra de paz que esta sendo realizada, na oportunidacfe em que 
a vontade livre e soberana do povo braslleiro se aflrma com a posse do Presi- 
dente elelto, Sr. Joao Belchior Marques Goulart. 

Sala das Comissoes, 2 de setembro de 1961. — Aloisio de Carvalho Fllho, 
Presidente — Nogueira da Gama, Relator — Jefferson de Aguiar — Caspar Velo- 
so — Nelson Maculan — Heribaldo Vieira, com restriQoes quanto as manifesta- 
Coes sobre os dois ultimos governos — Afonso Arinos, com restriQoes expressas 
pelo Senhor Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nos termos da Resoluqao n.0 46, 
de 1961, que regula a tramitaqao do Projeto de Emenda a Constituigao n.0 16-A, 
de 1961, lido o parecer, devo declarar encerrada a sessao e convocar o Senado 
para outra, em cuja Ordem do Dia, figurara a materia, para a primeira discus- 
sao e votaqao. 

Assim, vou encerrar a presente sessao e convocar os Srs. Senadores para 
uma sessao extraordinaria as 17 horas e 40 minutos. No intervalo sera distribui- 
do, impresso ou mimeografado, o Parecer da Comlssao aos Srs. Senadores. 

Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 17 horas e 30 minutos) 



150.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Lcgislatura, 
em 2 de setembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 17 horas e 40 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Moura Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 
Zacharias ds Assunpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — 
Sebastiao Archer — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Pa- 
rente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio 
Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Fi- 
gueiredo — Joao Arruda — Salviano Leite — Novaes Filho — Jarbas 
Maranhao — Afranio Lages — Silvestre Pericles — Lourival Fontes — 
Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira 
— Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Jefferson de Aguiar 
— Paulo Fernandes — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de 
Castro — Gilberto Marinho — Afonso Arinos — Benedito Valadares — 
Nogueira da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos 
— Padre Calazans — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Juscelino 
Kubitschek — Joao Villasboas — Lopes da Costa — A16 Guimaraes — 
Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen 
— Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo niimero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha expediente para leitura. 
Nos termos da Resoluqao n.0 46, que regula a tramitagao do presente Projeto 

de Emenda a Constituigao, passa-sc imediatamente a Ordem do Dia. 

A Prosidencia esclarece que o parecer da Comissao Especial, designada para 
pronunciar-se sobre o Projeto de Emenda a Constituigao n.0 16-A, de 1961, esta 
subscrito pelo Presidente da Comissao, Senador Aloisio de Carvalho Filho' pelo 
Relator, Senador Nogueira da Gama e pelos Senadores Jefferson de Aguiar Caspar 
Velloso e Nelson Maculan; pelo Senador Heribaldo Vieira, com restrigoes' quanto 
A manifestagao sobre os dois ultimos Govemos e pelo Senador Afonso' Arinos, 
com as restrigoes expresses pelo Senador Heribaldo Vieira. 

Fago esta declaragao, por haver verificado que nos avulsos distribuidos nao 
constavam as restrigoes proclamadas pelos dois ilustres Senadores. 

O SR. AFONSO ARINOS — Sr. Presidente, agradego a V. Ex.a a retificagao 
que acaba de fazer a impressao mimeografada do parecer. 

Solicitaria a V. Ex.a o obs^quio de determinar que, na transcrigao do mesmo 
documento nos Anais parlamentares, nao fossem esquecidas essas restrigoes. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sera cumprida a procedente questao 
de ordem de V. Ex a 
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Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Priraeira discussao do Projeto de Emenda a Constituigao n.0 5, de 
1961, originario da Camara dos Deputados (n.0 16-A, de 1961, na Casa de 
origem) que institui o sistema parlamentar de governo, tendo parecer 
favoravel da Comissao Especial designada de acordo com o disposto na 
Resoluqao n.0 46, de 1961. 

O SR. PRESIDENTE — Vai-se passar a discussao da materia. 
Esta inscrito, em primeiro lugar, para discutir o projeto, nos termos da 

Resolugao n.0 96, o representante do Partido Trabalhista Brasileiro, relator da ma- 
teria, Sr. Senador Nogueira da Gama. 

Nos termos do Item VI, artigo unico da Resolugao n.0 96, S. Ex.a tern o prazo 
de 15 minutos para discutir o parecer. 

Tem a palavra o nobre Senador Nogueira da Gama. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA — Sr. Presidente, ocupo a tribuna neste mo- 

mento, na dupla qualidade de Relator da Emenda Constitucional que institui o 
sistema parlamentar de Governo e na de membro do Partido Trabalhista Brasileiro. 

Essas qualidades. Sr. Presidente, nao se conflitam, nao estabelecem nenhuma 
contradiqao suscetivel de influir nas consideragoes que devo formular. Em qual- 
quer das posigoes meu pensamento e o de todos que, desde ha oito dias, porfiam 
numa atitude obstinada de resguardo a lei e a Constituigao, no sentido de que 
o Vice-Presidente da Repiiblica, eleito a 3 de outubro de 1960, assuma o mandate 
que o povo Ihe conferiu, no uso e gozo da soberania que as urnas livres dao 
hoje ao eleitorado brasileiro. 

Nenhuma contradigao me impede de falar, invocando estas duas qualidades, 
e, talvez eu nao devesse dizer, neste momento, mas acredito que nenhum outro 
seria tao oportuno e tao recomendado para que eu deixasse consignado nos Anais 
do Senado da Repiiblica um fato que, ate hoje, choca profundamente minha 
consciencia de patriota, como por certo ainda produz a mesma impressao sobre 
todos os brasileiros. 

Este fato e o seguinte: nenhum homem piiblico foi eleito no Brasil nas 
condigoes privilegiadas, dentro de clima tao propicio a realizagao de uma grande 
obra, como o Sr. Janio da Silva Quadros, e, lamentavel e desgragadamente 
nenhum homem piiblico na vida deste pais, em tao pouco tempo produziu tantos 
males a tanta gente. 

Os dias atribulados que estamos vivendo os devemos primeiro ao Governo 
e a agao desordenada e desarticulada do ex-Presidente da Repiiblica. 

Sr. Presidente, longe de mim a ideia de descer a uma analise mais porme- 
nonzada dos atos praticados pelo ex-Presidente da Repiiblica. 

O que quero apenas e deixar registrado nos Anais do Senado este dia me- 
moravel que hoje estamos aqui vivendo, um fato que ja passou a histdria e que 
precisa ser registrado no devido momento. 

Sr. Presidente, tem-se dito em nosso pais repetidas vezes, desde longos anos, 
desde mesmo a implantagao do regime presidencialista, que o Poder Legislative 
e um Poder_ desarmado. Os fatos destes liltimos oito dias ocorridos em nosso 
pais, nos dao grande esperanga e mesmo grande conforto, por nos haverem 
demonstrado que o Poder Legislative nao possui armas materiais, armas des- 
truidoras, mas possui a maior de todas que e a arma da sua soberania, o Poder 
que o povo Ihe conferiu, aquilo que nos podemos denominar, numa expressao 
capaz de traduzir toda a grandeza das nossas instituigoes, o Poder Civil organizado 
a base da lei, sobre os alicerces da Constituigao Federal 

Estamos, ja oito dias, como soldados do poder civil. Hd oito dias este Pais 
escreve a pagina mais brilhante da sua Histdria. De norte a sul, de leste a oeste, 
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em todos os quadrantes, homens e mulheres, criangas, estudantes, sacerdotes da 
Igreja de Cristo, desde o mais modesto at6 os Cardeais que ocupam a cupula 
da igreja, cidadaos que tem as suas ideologias marcadas na extrema esquerda, 
cidadaos que tem as suas ideologias fincadas ou vinculadas na extrema direita, 
todos a uma sd voz, deram ao Brasil a demonstragao inequivoca de que o nosso 
povo se emancipa, sai daquele atraso que tanto tem prejudicado a sua evolugao. 
Estd aprendendo, numa palavra, a respeitar a Constituigao. 

Sabemos, Sr. Presidente, que a forga do povo americano esta exatamente 
nesse respeito ao texto da sua Carta Magna. O mesmo acontece com os ingleses 
e com outros povos de formagao democratica, autentica e comprovada, atravds 
dos anos. Mas eles sd conseguem chegar a esta resistencia, chegar a este resguardo, 
em virtude da concepgao que tem, cada um dos seus concidadaos, sobre o valor, 
sobre forga da sua Constituigao. 

Tivemos no Brasil o movimento constitucionalista em 1932, levantado e man- 
tido pelo valoroso povo paulista. Dai para cd, os brasileiros, em lutas sucessivas, 
vem aprendendo a votar verdadeiro culto a Constituigao Federal. Ele tem sido 
nestes dias de intranqiiilidade, de sobressaltos, de agonias e de lamentaveis pre- 
juizos para a nagao brasileira a grande ancora, o instrumento formidavel que 
nos sustem, a todos nds, no Brasil a esta bora. Desejamos o seu cumprimento 
com a posse do presidente eleito. 

Sr. Presidente, nao e meu propdsito examinar neste raomento — nem eu o 
faria, embora tenha condlgoes e coragem bastante para tanto — as atitudes, os 
gestos e os motives que levaram os Ministros militares a criar essa crise. Nao 
desejo fazer isso, no momento, porque a nossa atitude 6 de paz, de harmonia, 
de confraternlzagao. Nosso gesto 6 de uniao entre todos os brasileiros para que 
a nossa Pdtria possa prosseguir na realizagao dos seus gloriosos destines. Destines 
que Ihe foram tragados pelos nossos maiores, destinos que Ihe foram abertos, 
depois de 1930, pelo genio politico de Getiilio Vargas, destinos que encontraram 
recentemente na agao dinamica, brilhante e patridtica do Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira o seu grande comandante, para a concretizagao da obra 
de soerguimento de todas as forgas vivas do pais, de modo a que ele figure ao 
lado das grandes nagdes, deixando de ser a simples mensagem que os socidlogos 
nele reconhecem, para se transformar efetivamente numa das grandes vozes 
do mundo, nao em seu prdprlo beneficio, mas para o bem de toda a humanldade. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — (Fazendo soar a campainha)   
Pondero a V. Ex.a que o tempo de que dispunha estd esgotado. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA — Agradego a advertencia de V. Ex.a, Sr. Pre- 
sidente, e concluirei; 

Nas palavras rdpidas que profiro, tive ensejo de dizer que, nesses oito dias 
o nosso Pais tem sofrido grandes prejuizos. De fato isso se verifica, sob todos 
os aspectos, no campo moral, no terreno social, na economia e nas finangas. 
Mas, aproveito esta ocasiao solene, em que vamos decidir da sorte do nosso 
regime presidencialista, para dcixar aqui um registro. Nos ultimos quatro dias, 
o Govcrno atual foi obrigado a emitir trinta bilboes de cruzeiros para atender 
ks necessidades decorrentcs dessa insubmissao a Lei e a Constituigao. Com os 
trinta e seis bilboes de cruzeiros emitidos por Janio Quadros, temos Sr Presi- 
dente, em sete meses, uma emissao de sessenta e seis bilboes de cruzeiros' Em 
cinco anos de Govemo, o Presidente Juscelino Kubitschek emitiu cento e trinta 
e seis bilboes, mas reallzou obras que ai estao como contrapartida para mostrar 
que o dinheiro publico teve necessaria aplicagao. Estamos, portanto diante de 
perspectives sombnas, com uma emissao, em sete meses, correspondente a cerca 
de 50% da emissao feita em cinco anos, e nesta situagao, compelidos a enfrentar 
a grave crise em que todos nos debatemos. 

Resta-nos, Sr. Presidente, concluir com um apelo a todos os eminentes Se- 
nadores da Repiiblica, para que juntemos os nossos votos em favor da emenda 
parlamentarista que, como modesto relator da respectiva Comissao, tive ensejo 
de apreciar. Devo dizer que ela estd redigida em termos capazes de proporcionar 
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a transformagao de um regime para outro sem sobressaltos que prejudiquem 
a marcha da nossa vida publica. 

Este Sr. Presidente, o meu apelo, certo de que o Senado da Repiiblica, 
examinando serenamente o momento grave que vivemos, nao se negara a dar a 
sua cooperagao, sempre oportuna e patridtica, para solugao dessa grave crise. 
Ira o nosso Pais fazer uma experiencia do parlamentarismo ja em condigoes, 
acredito sinceramente, de obter excelentes resultados, tal o nivel de politizagao, 
de educagao civica e politica que revela o Povo brasileiro. 

Sao essas, Sr. Presidente, as palavras que julguei meu dever proferir neste 
momento, em nome do meu Partido e na minha qualidade de Relator da Comissao 
Especial Mista, sobre a emenda. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Paulo Fender, para falar em nome do Partido Trabalhista Brasileiro. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, ja tivemos a prova 
de que o povo brasileiro tem representantes a altura do momento. 

Na Democracia de Robespierre, o povo fazla, pelas proprias maos, o que podia 
fazer, e pelos seus representantes aquilo mesmo que eles nao podiam fazer. 

Nao podera a Histdria dizer que o povo brasileiro, nesta hora, nao tenha 
sabido fazer o que dele o mundo esperava. 

Esta Casa do Congresso Nacional e a casa da moderagao, e a casa dos homens 
comedidos, que analisam as sltuagoes politicas sem desespero, que examinam os 
anseios da opinlao publica, que refletem e depols opinam, com a grave responsa- 
bilidade de dar o caminho certo, as solugoes certas aos mais dlversos problemas. 

Ja muito se disse da tribuna do Congresso, nesta hora, sobre todas as razoes 
que motivam a grave crise que atravessamos, e desde que o Congresso se encontra 
nessa indormida ativldade dla e nolte, em busca das solugoes, tendo a familla 
brasiieira espectante, tendo o mundo que nos observa perplexo, tive a oportunida- 
de de, em meu nome, e no de meu Partido e em nome dos ideals trabalhistas que 
acalentamos, iniciar desta tribuna uma serie de discursos em que me propiis 
provar a Nagao que a nossa filosofia politica e muito outra. Muito distante esta 
da tese que os inlmigos do regime escolheram para atribuir-nos e conseqiiente- 
mente deduzir que a posse do Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro na 
Presidencia da Repiiblica pudesse signiflcar a subversao da ordem democratica. 

Tenho dito desta tribuna que nao somos um Partido de Direita, que nem 
sequer somos um Partido de centro. 

Somos,_ realmente, um Partido que caminha para solugoes, que procura a 
reconciliagao do capitalismo com a democracia. 

Temos repetido que nosso esquema e o do Socialismo Democratico; temos dito 
que nao nos interessa o comunismo; ate nos ofendemos quando nos atribuem 
ideias comunistas. 

Per que ideias comunistas, se o Partido Trabalhista Brasileiro tem a sua tema- 
tlca propria, se essa tematica nao representa senao uma emanagao da propria 
sociedade brasiieira, se as nossas teses sao as teses afeigoadas aos anseios da 
grande Patna crista, que jamais deixou de ser crlsta, que jamals deixara de ser 
ensta. Quando propomos as nossas vlndlcagoes, quando formulamos as nossas 
teses dentro do esquema politico-nacional, nao temos outra intencao, nao temos 
outra esperanga senao a de ver a compreensao geral do estado democr&tlco, pela 
consecugao de objetivos inallenavels do povo. E nao podemos, na conjuntura, nos 
submeter a uma hberdade que seja fllha da ordem, mas queremos, isto sim, que 
a ordem jundica seja filha da hberdade. 

.. ,Quando queremos a reforma agraria, a assistencia ao homem do campo, a Umita-cao dos lucres das empresas estrangeiras, a nacionalizagao dos bancos, a 
dlsciplinagao do capital estrangeiro, o destine nacional do credlto favorecldo, 
estamos defendendo teses que hao de consubstanciar a economla brasiieira, para 
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que o trabalhador tenha fundo economico na propria sociedade em que vive. Mas 
jamais estamos pugnando pela onipotencia economica, pela estatizagao pura e 
simples dos meios de produQao, distribuigao e troca, fundamento do marxismo. 
Nada temos com isso; temos, sim, de seguir a nossa trajetoria, e nesta hora em 
que deste Congresso sensibilizado pela opiniao piiblica, saibamos encontrar, nas 
veras da nossa alma, as soluQoes consentaneas das aspiraqoes de harmonia e de 
paz da sociedade brasileira, nao recuamos um instante sequer dos nossos propo- 
sitos de avangar, avamjar sempre pela vlndicagao dos trabalhadores, na qual nao 
haveremos de desfalecer. fi precise que a opiniao piiblica saiba que o Partido 
Trabalhlsta Brasilelro, continua na luta, mas na luta pelo interesse nacional 
puro e simples, na luta pela nacionalizagao do trabalho nas fabricas, melhor 
compreensao da mulher operaria na sociedade do trabalho. Todas essas vindi- 
cagoes estao no nosso esquema e se ainda nao foram conseguidas, elas o serao, 
Sr. Presidente, porque este Partido ha de crescer, cada vez mais robustecido pelas 
adesoes dos patriotas de bom nome que hao de escolher essa filosofia politica 
para defender. 

Sr. Presidente, devo, porem, ater-me a tese que nos ocupa, isto e, ao parla- 
mentarismo, que vem mudar a slstematica do Governo, dentro do mesmo regime 
republlcano. 

Nos, trabalhistas, temos grandes esperangas no parlamentarismo. Sabemos 
que o trabalhlsmo, sendo um sociallsmo, tern possibilidades de afirmar-se e reali- 
zar-se na formula politica que agora se propoe para o Brasll. Temos certeza de 
que consegulremos muito melhor atingir as nossas metas de humanizagao do 
homem na sociedade reconcillada dentro do parlamentarismo, ao em vez de per- 
manecer dentro do presidencialismo, com todos os seus vicios, com todos os seus 
defeltos, com todas as suas incoerencias e perplexidades, no qual temos vivido 
tanto tempo e em o qual, de vez em quando, nos defrontamos com crises da natu- 
reza da presente. 

Quero dizer a V. Ex.a, Sr. Presidente, que encama neste momento a alma 
da Nagao, que o Partido Trabalhista Brasileiro vota pelo parlamentarismo no 
Senado sem coagoes... 

O SR. VIVALDO LIMA — Muito bem! 

O SB. PAULO FENDER — ... sem compulsao de especie alguma, mas apenas 
na convicgao que temos de que a experiencla ha de favorecer a nossa propria 
politica e tamb6m o proposito que jamais deixou de alentar-nos o coragao, de 
contrlbulr com a parcela do nosso esforgo e da nossa compreensao para a solugao 
desta crise, colatorando com a maloiia do Congresso, que quer dizer simples- 
mente a Nagao, seja qual for o desfecho da crise, que cumpriu o seu dever. 

Tenho mesmo, Sr. Presidente, a convicgao de que, votando como trabalhista 
no Parlamentarismo, estou oferecendo um dique, uma barreira, um obstaculo a 
que as intervengoes militares tanto aparegam na vida da Nagao, tanto incidam 
na agao do Governo, ocaslonando situagoes de emergencia como a atual, que 
desafla solugao. 

O Governo de Gablnete posslbilitara, quando cair, a queda Inclusive dos 
Ministros militares. E eles se habituarao a ver que a democracla nao 6 algo que 
precise de tutela, nao 6 algo que precise de vigilancia, porque fosse qual fosse 
essa tutela ou essa vigilancia, se a alma do povo quisesse mudangas radicals no 
regime, conhecendo a nossa Hlstoria, a nossa flbra, saberiam que o povo brasi- 
leiro jamais abdicaria de se dar o destino que quisesse. 

Por consegulnte, Sr. Presidente, com estas palavras eu concito o Senado da 
Republica a que vote por intelro nesta formula, que € a formula que convem as 
realldades factuals que atravessamos, que e a formula que convem a paclficagao 
dos espirltos, que 6 a formula que convem a nossa grandeza historlca para exame 
e agradecldo da posterldade. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador e cumpri- 
mentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra, em nome do Parti- 
do Social DemocrAtlco, o nobre Senador Benedicto Valladares. 
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O SR. BENEDICTO VALLADARES — Sr. Presidente, meu estado de saude 
nao me permite proferir um discurso. Vou dizer apenas aJgumas palavras para 
esclarecer a situagao do meu Partido. 

Nao sei se a maioria do Partido Social Democratico e a favor do regime parla- 
mentar; sel, porem, que esta de acordo com qualquer sistema de Governo demo- 
cratico que evite o derramamento do sangue generoso dos braslleiros. 

O Presidente Joao Goulart vem dando prova de transigencia e de compreen- 
sao nesse sentido. Nao seria o Partido Social Democratico que iria seguir orien- 
tagao diferente, faltando ao compromisso para com a Patria. 

Eu, pessoalmente, venho sendo conquistado para o Parlamentarismo, pelo 
meu prezado amlgo, Deputado Raul Pilla. Com a Capital no centre do Pais, 
prlncipalmente, julgo que a forma de governo que convem a nossa Patria 6 a 
parlamentar, em que o Congresso colabora diretamente com o Executive, dando 
maior flexibilidade ao Governo. 

Estas poucas palavras sao ditas no cumprimento do dever de Lider do Parti- 
do Social Democratico nesta Casa do Congresso. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra, em nome do Parti- 
do de Representa?ao Popular, o nobre Senador Guldo Mondin. 

O SR. GUIDO MONDIN — Sr. Presidente e Srs. Senadores, venho a trlbuna 
para dizer do voto que darei em rela?ao a emenda parlamentarista que, daqui a 
poucos momentos, sera aqul votada. 

Falo apenas, em meu nome e nao no da Bancada do Partido de Representa- 
(;ao Popular, uma vez que o meu companheiro tern pensamento diferente do meu. 
Fui, Sr. Presidente, na adolescencia, libertador. Apaixonavam-me os seus ideais, 
particularmente a instltuiQao do parlamentarismo no Brasil. 

Mais tarde, observando os grandes problemas socials de nosso Pais, problemas 
que perslstem, me flz comunista, mas nao me satisfazla o comunismo, els qhe ele 
investla contra o que ha de mais sagrado no homem — a sua intanglbilldade. 
Surgindo o integralismo, vi na sua doutrina que ela alcanqava a minha alma, os 
meus sentimentos. Entretanto, transcorreu o tempo e sou hoje membro do Partido 
de RepresentaQao Popular que herdou a doutrina integralista. 

Pensel, entao, Sr. Presidente, que como adolescente apalxonado que era pelo 
regime parlamentarista, quisessem os fados que, na minha maturidade, vlesse eu 
votar a emenda que neste momento se dlscute. No entanto, asslm nao acontecer^. 
O Presidente do meu Partido. Deputado Plinlo Salgado, ja fez sentir, na Camara 
dos Deputados, o pensamento da minha grel partidaria. Nao pratico, por^m, 
com a poslQao ora assumlda, um ato de indisclplina, eis que o parlamentarismo 
no Partido de Representa?ao Popular foi sempre questao aberta. 

Escutei todos os argumentos expendldos na Camara dos Deputados e nesta 
Casa, alguns com tanta profundidade, com tanta preocupagao, com tanto sentl- 
mento. Sobre eles raciocinei. Acontece, porem, que eu represento, no Senado da 
Repiiblica, o Rio Grande do Sul. Tenho acompanhado, desde o primelro momento, 
a luta dos parlamentares brasileiros no sentido da preserva?ao das instituigoes, 
do regime, da salvaguarda da nossa Constituigao, desde a luta tenaz, extraordi- 
naria, singular, formidavel que o nosso Presidente, Senador Moura Andrade, vem 
desenvolvendo, como exemplo para todos nos. Oompreendo a situagao, Sr. presi- 
dente, e grande a minha capacidade de raclocinio e o patriotismo dentro de 
minha alma. 

Hoje, porem, no momento de votar, auscultei profundamente o meu coragao. 
E entao, com um sentido de brasilidade, quis ouvir a voz do Rio Grande do Sul 
porque sent! que nela falava a propria voz do Brasil. Part passu com a atltude 
do Parlamento brasiieiro, levantou-se o Rio Grande para fazer sentir ii Nagao que 
a Constituigao precisava ser respeitada, o Sr. Joao Goulart, Presidente da Repu- 
blica Braslleira, precisava ser empossado, pura e slmplesmente. 

E eu quero pensar com o Rio Grande do Sul, quero votar com o Rio Grande 
do Sul, nao importam os comentarlos que possam ser feitos em torno da atitude 
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de um homem que, anteontem, na sassao do Congresso, votou "SIM" a emenda 
parlamentarista e agora, votara "NAO" essa mesma emenda. Nao importam os 
comentarios, porque slnto que, neste momento, no meu cora?ao e a P^tria quem 
fala. Tenho a consciencia tranqiiila ao proferir um voto coerente com os meus 
sentimentos mais puros de brasilidade, dentro deles o meu Rio Grande falando. 

Venho daquela area daquele Rio Grande que deu tantos exemplos na forma?ao 
brasllelra e quero dizer ao meu Rio Grande, aqui do Senado da Republica, que 
estou presente com ele, votando contra a emenda parlamentarista para que nao 
desmerecja do meu Rio Grande. E nao pe?o ao Rio Grande que me agrade?a. 

Embora saiba que a emenda parlamentarista passara, quero que o meu Rio 
Grande salba que o seu representante esteve com ele, nesta hora, e embora passe 
a emenda parlamentarista, quero que se registre a atitude do Rio Grande porque, 
mais uma vez, ele se impos ao sentimento do povo brasileiro como vanguardeiro, 
como sentinela permanente e eterna desta Patrla. 

Votemos sim a Emenda Parlamentarista, mas que fique aqui este meu voto. 
Nao quero agradecimentos, repito. Quero apenas a consciencia de ter procedido 
agora exatamente como deveria proceder. (Muito bem! Muito bcm!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andradc) — Tom a palavra o nobre Senador 
Aloisio de Carvalho, em noma do Partido Libertador. 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, cabe 
neste instante, com muita autoridade, uma palavra do Partido Libertador que, 
desde a sua fundagao, traz no seu programa o dever de pugnar pelo sistema 
parlamentarista no Brasil. 

Nao 6, entretanto, uma palavra de orgulho ou de alegria e sim que se associa 
aos demais partidos que se manifestam no mesmo sentido. Verdadeiramente, a 
vltoria nao e desse nem daquele partido, a vitoria e do Brasil, atraves da repre- 
sentaqao popular simbolizada neste Congresso Nacional, que resolveu tirar a 
Naqao do uma das muitas crises, em que o Presidencialismo tern sido prodigo, 
para pacificar a familia brasileira. 

Sempre pensei comigo, e julgo oportuno aqui repetir, que a implantaqao do 
regime presidencialista no Brasil foi um equivoco dos fundadores da Repu- 
blica e organizadores da primeira Constituigao. 

Porque mudassemos de Monarquia para Republica tivemos, entao, a impressao 
de que o sistema parlamentar, que vigorara no nosso Pais durante o Imp^rio, 
era um sistema irremediavelmente comprometido com a Monarquia. 

Ele realmente havia servido a Monarquia e tinha realisado a tranqiiilidade 
e a prosperldade deste Pais durante quarenta anos de vigencia; e porque 
mudassemos desse estilo europeu de governo para o estilo americano veio-nos a 
ideia de que a Republica se devia associar o Presidencialismo. 

Mas, neste momento mesmo em que a Republica presidencial se instalava 
no Brasil, nao faltou uma voz do Rio Grande do Sul que, ja no exilio, mandava 
um manifesto aos seus amigos pedindo que nao enrolassem a bandelra do Parla- 
mentarismo — o grande tribuno, dos maiores de todos os tempos no Brasil, 
Caspar da Silveira Martins. 

Era tao imbuida na consciencia do Pais a ideia do Parlamentarismo que o 
Marechal Deodoro da Fonseca, presidindo o Conselho de seus Ministros, que 
estavam estruturando a Republica, nao se conteve e estranhou que na Consti- 
tuigao nao dessem a ele, nao dessem ao Presidente da Republica, a faculdade 
de dissolver o Congresso. Tao imbuido continuou dessa ideia que, pouco depois, 
dissolvia o Congresso. 

Mas a Republica tinha, naquele momento, energias e resistencia suficientes 
para Ihe anular, poucos dias depois, o ato. 

Nao anulou entretanto pacificamente. num desfile de discursos, de argu- 
mentagao e de congratulagao, como agora estamos fazendo no Congresso Na- 
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cional. Anulou atraves de uma crise Tnilitar que dava, desde entao, o sinal das 
crises que se repetiriam indefinidamente, durante todo o periodo da Repiiblica. 

O regime parlamentalista permite ao povo e a Naqao participarem mais 
vivamente, mais diretamente, dos destines do Fais, das controversias em tomo 
dos problemas politicos e administrativos. 

fi um regime de tai flexibilidade que permite ao Governo sair das crises, 
por meio de modificaqoes, totais e parciais, do seu vninisterio; mas modifica- 
qoes que veem exigidas pela manifestaqao inequivoca da opiniao piiblica, atraves 
do Congresso Nacional. 

fi um regime que poe em colaboracao estreita, em colaboracao intima, o 
Executive e o Legislative. 

Nao digo novidade, ao chamar a atenqao dos Srs. Senadores para o vicio 
de que se ressentiu, durante toda a sua vigencia, o Presidencialismo brasileiro. 

Estabelecendo a Constltuiqao de 1891 que os tres Poderes eram harmonicos e 
independentes entre si, nos nao tivemos, a rigor, durante setenta anos de pre- 
sidencialismo, senao o Poder Executive. 

Foi tao vivo o desencanto, logo nos primeiros tempos da Republica, que, como 
ainda ha pouco lembrava, o artifice-mor da Constituiqao de 1891 — Rul Barbosa 
— na campanha civilista de 1910, antes mesmo que esse movimento houvesse 
tornado o carater de campanha civilista e antimilitarista, j£L afirmava, como um 
dos seus propositos, a revisao do que se havia estabelecido na Constituiqao, 
para adapta-la melhor as realidades politicas do Pais, admitindo que se pudesse, 
quiqa, chegar ao reexame do regime de governo que a Constituiqao havia. 
instaurado. 

Essa ideia parlamentarista nao e, todavia, uma ideia que nasceu do Con- 
gresso Nacional por forqa de qualquer coaqao ou mesmo de pressao dos acon- 
tecimento, como se alega. 

Em 1934, na Constituinte daquele ano, ja fomos trinta e tantos os parlamen- 
tares que votamos pela instauraqao do regime parlamestarista no Brasil. 

Era tao crescente o desencanto relativamente ao Presidencialismo, que foi 
incontavel o numero dos que, na Constituiqao de 1946, assim opinaram. 

A Histdria, amanha, talvez registre que, por uma questao apenas de mal 
entendimento do sistema parlamentar entre as elites politicas entao dominan- 
tes, e que nao tivemos na de 1946, o regime parlamentarista. 

Por que entao considerarmos isto uma novidade so, ainda ha pouco, em 6 de 
julho deste ano, na Camara dos Deputados, o eminente Deputado Raul Pila, 
renovou a sua emenda parlamentarista, apresentando-a assinada por duzentos 
e cinqiienta Deputados, mais do que o quorum necessario, para a aprovaqao do 
Parlamentarismo? E por que escondermos neste momento, que anteriormente a 
emenda ja havia conseguido, naquela Casa do Congresso, uma maioria sem que, 
entretanto, houvesse atingido o quorum constitucional? 

A ideia, portanto, nao e posterior aos graves acontecimentos que se sucedem 
no Pais, desde sexta-feira ultima. Ela ja existia, no Congresso Nacional, antes 
dos atuais episodios. O que o Congresso esta fazendo, e aproveitar esta emenda 
e dar-lhe uma tramitaqao rapida, a fim de resolver uma das crises do Presi- 
dencialismo — queira Deus, e eu estou certo — a ultima das suas crises. 

Tenhamos, neste momento, o pensamento voltado menos para as contendas 
partidarias, para os dissidios politicos; tenhamos o pensamento voltado para o 
Pais. O Pais confia realmente no Congresso Nacional e dele espera um compor- 
tamento que esteja de acordo com as nossas tradigoes de educagao politica, que 
corresponda ao nosso prestigio na esfera internacional, que nos aponte ao resto 
do mundo como um Pais capaz de encontrar solugoes pacificas para as suas 
crises que ameagam a guerra civil. 
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O parlamentarismo europeu e um parlamentarismo que conduziu a Alema- 
nha a uma recuperaqao espantosa. E quando a Franga caiu em 1940 e elaborou 
sua nova Constituigao, ninguem pensou la em mudar o sistema para o presiden- 
cialismo. E no Brasil, na Constituigao de 1946, ao contrario do texto da Reforma 
de 1926, tiravamos das vedaqoes de emenda a Constituiqao o principio do sistema 
presidencial de governo, considerando apenas como insusceptivel de uma emenda 
a Constituiqao principio da federaqao e o regime republicano. Sendo assim, Srs. 
Senadores, o Partido Libertador acompanha, neste passo, os demais partidos 
representados nesta Casa e espera do Senado uma votaqao, que correspondendo 
as aspiraqoes do Pais, possa abrir para o Brasil um futuro de paz e de trabalho, 
sem as crises intermitentes que tanto nos tern assoberbado e tantas dificuldades 
criado a evoluqao do nosso Pais. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra, como representan- 
te da Unlao Democratica Nacional, o Sr. Senador Alfonso Arinos. 

O SR. AFFONSO ARINOS — Sr. Presidente, Srs. Senadores, no decorrer da 
sessao desta tarde, juntamente com outros colegas, ilustres represntantes do 
povo nesta Casa, tive oportunidade de expender as razoes de natureza teorica e 
tamb£m as de ordem, digamos pessoal, que me levarao a votar favoravelmente 
a instituiqao do sistema parlamentar de governo na Republica brasileira. Agora, 
nesta sessao que visa aprovar, em primeira discussao o Ato Adicional, venho 
investido da responsabilidade de falar em nome da bancada do meu partido. 
Assim sendo, ja nao mais me basearei, nem do ponto de vista teorico nem do 
ponto de vista pessoal, os argumentos da minha declaraqao de voto. Eles serao 
fundados concretamente, na analise do proprio trabalho que nos chegou da 
Camara dos Deputados e na apreciaqao, embora sucinta, das suas disposiqoes. 

Tive a honra de ser designado por um grupo de Senadores que se constituiu 
na febre dos acontecimentos, em uma especie de Comissao espontanea de repre- 
sentaqao desta Casa, conseqlientemente sem autoridade oficial para faze-lo, mas 
apenas atrav^s de uma delegaqao amistosa daqueles que no decorrer do dia de 
sabado aqui se reunlram; tive oportunidade, dizia, de acompanhar a elaboraqao 
do projeto, nos seus diferentes estagios na Camara dos Deputados. 

A primeira reunlao realizou-se aqui no Senado Federal na noite de sabado, 
com a participaqao de varies e eminentes colegas da outra Casa do Congresso, 
representando as distintas correntes partidarias que a integram. 

Posteriormente, compared tambem a residencia do nobre Deputado Nestor 
Duarte, onde se encontrava o Relator designado pela Camara dos Deputados 
para proceder ao relatorio e ao parecer da emenda existente naquela Casa do 
Parlamento. 

Em seguida, compared virtualmente, senao oficialmente, como uma especie 
de mensageiro do Senado, de informante do Senado, a todas as reunioes que se 
realizaram no Grupo de Trabalho e na Comissao Especial, constituida na outra 
Casa do Congresso. 

Devo dizer a V. Ex.a, Sr. Presidente, que e para mim extremamente grato, 
neste momento. manifestar ao Senado da Republica minha comovida admiraqao 
pela maneira como se comportaram todas as correntes da Camara dos Depu- 
tados que participaram desses orgaos de elaboraqao e de rcdaqao da emenda 
que, neste momento, temos a oportunidade de votar. 

As divergencias, tanto quanto possivel, ou se acomodavam na discussao, ou 
eram relegadas a um piano imparcial, para exame posterior. No afa, na 
preocupaqao de nao retardarmos o proce&so, ficou assentado que todos os pontos 
de atrito seriam colocados em uma especie de parte adjetiva dos nossos traba- 
Ihos, a frm de serem depois examinados pormenorizadamente em conjunto. 

Assim, pudemos, gradativamente, resolver nao apenas a redaqao daqueles 
Incisos que contavam com a maioria ou a unanimidade dos Srs. Deputados, mas, 
tambem, aplainar as dificuldades, esclarecer pontos de vista divergentes, enfim, 
chegar a este resultado que aqui temos em maos. 
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Esta emenda e clara, satisfaz a todos, porque nao contenta a ninguem. 
E uma emenda objeto de uma transagao com varias posigoes teoricas, com 
varias convicgoes doutrinarias e — quern sabe — convira a respeitaveis interesses 
partidarios. 

Quando digo qus ela nao contenta completamente a ninguem, estou dizendo 
exatameste que ela satisfaz a todos, porque nao tendo havido, imposigao de 
pontos de vista e sobretudo, nao tendo havido resistencias extremadas a acei- 
tagao dos pontos de vista contraries, pode a Camara — e louvada seja a Camara 
dos Deputados — a quern incumbira o peso maximo das responsabilidades no 
exercicio do regime que hoje vamos instaurar — pode a Camara dos Deputados 
preparar este documento que, com suas imperfeigoes e deficiencias, com suas 
lacunas, e quern sabe, com suas contradigoes, e um grande documento politico. 
Na histbria constitucional das nagces, as mais aprimoradas no exercicio da poli- 
tica e no estudo do Direito, nao foi diferente o assentamento das bases que 
deram, em resultado, a formagao dos documentos constitucionais mais du- 
radouros. 

Sabe o Senado que a Constituigao americana foi aprovada numa batalha, 
por um voto de maioria. Foi esse voto de maioria que instituiu esse documento 
secular, que propiciou a transformagao de um aglomerado de pequenas colonias 
agricolas, as margens do Atlantico, na mais formidavel potencia industrial de 
todo o mundo. Foi esse documento plastico, sabio, politico, elaborado — como 
disse em meu discurso — em meio a divergencias politicas, aprovado por um so 
voto de maioria. Na historia do sistema parlamentar, a Constituigao francesa 
de 1875, a mais sabia das Constituigoes europeias do Seculo XIX, que acompa- 
nhou a grandeza da Franga na paz e na guerra, na derrota e no triunfo, que fez 
da Franga, em um certo momento, em uma certa fase, sem diivida alguma hoje 
superada, mas recente, um dos maiores paises do mundo, uma das democracias 
mais sofridas do planeta. 

Esta Constituigao francesa, sabem-no tambem os Srs. Senadores, como foi 
duramente — perdoem-me a expressao que nao e delicada mas e parlamentar 
— partejada. Foram tres leis elaboradas em epocas diversas, porque nao se 
chegava a uma solugao para a feitura conjunta de uma so lei. Poram tres leis 
aparentemente independentes, autonomas, que se organizaram em um complexo 
legislativo, cuja vigencia e cujo vigor teve as consequencias que acabo de 
mencionar. 

Portanto, Sr. Presidente, nao serao as imperfeigoes formais, porque o sistema 
que hoje estamos instituindo nao e sistema de rigorismo de texto, senao um 
sistema fisiologlco, um sistema de sanidade de vida, O que e importante no 
parlamentarismo, nao e a minucia tecnica dos incisos; e a capacidade plastica 
do seu funcionamento. 

E aqul temos um documento que corresponde, sem duvida alguma, na minha 
opiniao, a situacao atual do Brasil; um documento brasileiro que caracterlza a 
forma de governo que a Camara dos Deputados acaba de instituir e que, cer- 
tamente, sera aprovado pelo Senado da Republica, documento no qual se da a 
essa forma de governo a flsionomia do nosso Pais. E como que uma Veronica que, 
aplicada em face da sofrida do Brasil, imprime a sua imagem. 

Sr. Presidente, feitas estas consideragoes preliminares, nao me demorarei na 
tribuna, reiterada a minha admiragao pelo trabalho da Camara dos Deputados, 
pelo trabalho de composigao desta obra transacional e sabia que atende aos 
imperatives atuais da sociologia brasileira, da geografia brasileira, da economia 
brasileira, do federalismo brasileiro. do jogo de forgas sociais que detem, neste 
Pais, o poder politico. 

Feito o elogio desta obra sabia, Sr. Presidente, pela qual, como modesto estu- 
dioso da materia, reitero a minha admiragao, chamo a atengao dos Srs. Se- 
nadores para a importancia dos dispositivos que tive a felicidade e a oportuni- 
dade de introduzir, com o pleno assentimento dos Senhores Deputados, quer na 
confecgao da Emenda, quer na sua votagao — dispositivos que asseguram ao 
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Senado bra^ileiro, uma situagao sem paralelo em qualquer Segunda Camara de 
pals parlamentarista de todo o mundo. Figuramos, neste dccumsnto, realmente 
como uma Casa moderadcra; nao moderadora apenas no que tange a elaboragao 
legislativa. Nao e uma Camara de compensagao; nao e um compasso de espera. 
Na apreciagao da tramitagao legislativa, senao que nos, aqui, figuramos em dispo- 
sitivos fundamentais. Como delegado do Senado — delegado virtual — nao 
delegado oficial, porque nao tinha crcdenciais nem autoridade, para se-lo, mas 
como mensageiro — dizia, das aspiragoes dos grupos com que pude conversar, 
aqui introduzimos dispositivos que dao a Camara Alta na Repiiblica posigao poli- 
tica de intervengao moderada nas crises parlamentares que, acredito, seja um 
exemplo para as demais Constituigoes Parlamentaristas. O fato de poder o 
Senado intervir, para a indicagao do Presidentc do Conselho em mementos em 
que a Camara nao chegue a um acordo para faze-lo; o fato de podermos objetar 
a constituigao do Gabinete, obrigando-se a Camara a reconsiderar o ato poli- 
tico da constituigao do Gabinete, por uma maioria diferente daquela qus estabe- 
lece para sua aprovagao previa, e, finalmente, o fato de ter sido conferida ao 
Senado a prerrogativa de legislar sobre materia politica, no momento do recesso 
da Camara, conferiu-se, Srs. Senadores, ao Senado brasileiro, ao Senado que 
representa a Pederagao, ao Senado que tern a tradigao politica que sempre teve, 
aquela situagao e aquelas condigoes que sao inerentes a sua historia, a sua 
dignidade e a sua competencia. 

Nestas condigoes, como representante da Uniao Democratica Nacional, 
Partido que intrcduziu o Parlamentarismo, em convengao que foi quase unani- 
me, como um dos postulados do seu programa; Partido que tern a posigao parla- 
mentarista oficialmente assentada, ha muitos anos; nestas condigoes, digo a 
V. Ex.a, Sr. Presidente, aos Srs. Senadores e ao Senado da Repiiblica que, salvo 
as opinioes individuals de consciencia que respeitamos, a maioria esmagadora 
da Bancada Udenista votara pela aprovagao do Ato Adicional. (Muito bem! 
Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Lino de Mattos, Lider da Bancada do Partido Trabalhlsta Nacional. 

O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Partido Tra- 
balhlsta Nacional, pequena agremiagao partidaria da qual sou o seu inexpressive 
Presidente... 

Os Srs. Juscelino Kubitschek e Victorino Freire — Nao apoiado! 
O SR. LINO DE MATTOS — ... tern posigao notoria: e favoravel ao Ato 

Adicional que institui a Emenda Parlamentarista. As razoes, dei-as em oportu- 
nidades dlversas, nesta mesma tribuna e na tribuna da Camara dos Deputados, 
quando reunldos em Congresso Nacional. Poderia, conseqiientemente, encerrar, 
aqui, as mlnhas palavras, porque sao pronunciaraentos conhecidos. 

Desejo, entretanto, fixar, ainda uma vez, que nao voto a Emenda Parla- 
mentarista com as baionetas encostadas aos meus rins. Nao voto a Emenda 
Parlamentarista preocupado com os tanques e as metralhadoras do Exercito, 
com os canhoes da Marinha ou com os bombardeiros da Aeronautica. Sel que 
os ilustres soldados aos quais cabe, neste instante. a responsabilidade da Chefia 
das Forgas Armadas do Pais — Marechal Odylio Denys, Almirante Silvio Heck 
e Brlgadeiro Griin Moss —, nao teriam, em hipotese alguma, comportamiento 
outro senao aquele que venho aflrmando, desde a tarde do dia 25, de respeito a 
vontade popular, manifestada atraves do Congresso da Repiiblica. 

Friso bem esta particularidade porque, como muitos eminentes colegas, era 
eu tambem presidencialista; mas como estes mesmos colegas, de anos a esta 
parte, estamos acompanhando de perto o regime e sentindo, conforme o tempo 
vai passando, seu desajustamento a realldade brasileira. 

A remincla de Janlo Quadros foi a gota dagua que transbordou na minha 
compreensao, porque, conforme acentuei em varias oportunldades, nenhum 
homem piibllco no Brasll conseguiu ser tao prestigiado, tao amparado como esse 
ex-Governador de Sao Paulo. No entanto, teve que renunciar. 
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Cabe ao Congresso da NaQao tomar a decisao de substltuir o presidenclallsmo 
pelo parlamentarismo, para veriflcarmos, com o correr do tempo, se a falha e 
do presidencialismo ou dos homens que o representaram, que o Interpretaram, 
e o executaram. O Ato Adiclonal e sablo, porque estabelece em um dos seus 
artlgos que o povo, atraves de plebiscito, se asslm entender o Congresso, deve 
dizer a palavra final: se se mantem o parlamentarismo ou se se adota outra 
providencia. 

Assim, Presidente, sem querer tomar mais tempo, porque entendo que o 
Senado deve votar tao logo quanto seja possivel, encerro estas consldera<;6es, 
que reputo inteiramente desnecessarias, pols que o meu ponto de_ vista estava 
fixado, isto e, a partir de alguns mementos apos a renuncla de Janlo Quadros 
ser apresentada ao Prssidente do Congresso, Senador Moura Andrade. 

Tive razao, e um dia reglstrarei nos Anals da Casa, para nao tomar nenhu- 
ma atltude, nenhuma providencia no sentido de embargar ou de embara^ar o 
conhecimento por parte dos Srs. Congressistas, do ato de vontade do ex-Presi- 
dente Janio Quadros. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha outros oradores inscrltos. 
Nos termos da Resolucao n.0 46. que regula a tramitaQao do Projeto de 

Emenda a Constituicao, esta encerrada a dlscussao. 
Vai se passar a vota?ao. 
Nos termos da mesma resolucao. os votos serao apurados da seguinte forma: 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto permanecerao sentados, e os que 
o rejeitam se levantarao. Em seguida, os Srs. Senadores que o rejeltam perma- 
necerao sentados e os que o aprovam se levantarao. 

A Mesa tomara os votos pelo confronto de quantos Senadores votaram a 
favor e quantos votaram contrariamente. 

Vai se processar a vota^ao. 
Ate o instante da proclamaqao do resultado, qualquer Senador que nao estlver 

presente a votaqao, podera proclamar o seu voto. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto de Emenda a ConstltulQao n.0 5, 

de 1961, originario da Camara dos Deputados. que institui o Slstema Parlamentar 
de Govemo, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

47 votos favoravels; 5 votos contrarios. A Presidencia nao tern direito a voto. 

Agora, queiram Isvantar-se os Senhores Senadores que aprovam a emenda 
constltucional, permanecendo sentados os que a rejeltam. (Pausa.) 

Aprovam a Emenda 47 Senhores Senadores; rejeltam-na 5 Senhores Sena- 
dores. 

A Emenda fol aprovada por dois tercos dos Senhores Senadores presentes. 
(Palmas.) 

E a seguinte a Emenda aprovada em l.a discussao: 

PROJETO DE EMENDA A CONSTITUICAO N.® 5, DE 1961 
(N.® 16-A, de 1961, na Camara) 

Institui o Sistema Parlamentar de Governo. 

CAP1TULO I 
Disposigao Preliminar 

Art. 1.® — O Poder Executive e exercldo pelo Presidente da Republlca e pelo 
Conselho de Mlnistros, cabendo a este q dlre<;ao e a responsabllidade da politlca 
do governo, asslm como da admlnlstraQao federal 



- 93 - 

CAP1TULO n 
Do Presidente da Repiiblica 

Art. 2.° — O Presidente da Republica sera elelto pelo Congresso Nacional 
por maioria absoluta de votos, e exercera o cargo por cinco anos. 

Art. 3.° — Compete ao Presidente da Republica: 

I — nomear o Presidente do Conselho de Ministros e, por indicagao deste, 
os demals Ministros de Estado, e exonera-los quando a Camara dos Deputados 
ihes retirar a confianga; 

II — presldlr as reunioes do Conselho de Ministros, quando julgar conve- 
niente; 

III — sancionar, promulgar « fazer publicar as leis; 

IV — vetar, nos termos da Const!tuiqao, os projetos de lei, considerando-se 
aprovados os que obtlverem o voto de tres quintos dos Deputados e Senadores 
presentes, em sessao conjunta das duas Camaras; 

V — representar a Nacao perante os Estados estrangeiros; 
VI — celebrar tratados e convenQoes internacionais, ad referendum do Con- 

gresso Nacional; 
VII — declarar a guerra depois de autorizado pelo Congresso Nacional ou, 

sem essa autorizaqao, no caso de agressao estrangeira verificada no intervalo 
das sessoes legislativas; 

VIII — fazer a paz, com autorlzaQao e ad referendum do Congresso 
Nacional; 

IX — psrmltir, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou sem essa 
autorlzaqao no intervalo das sessoes legislativas, que forqas estrangeiras transl- 
tem pelo terrltorlo do Pais, ou, por motivo de guerra, nele permanecam tempo- 
rariamente; 

X — exercer. atraves do Presidente do Conselho de Ministros, o comando 
das Forgas Armadas; 

XI — autorlzar brasilelros a aceitarem pensao. emprego ou comlssao de 
govemo estrangelro; 

XII — apresentar mensagem ao Congresso Nacional por ocasiao da abertura 
da sessao leglslatlva, expondo a situaqao do Pais; 

XIII — conceder indultos e comutar penas, com a audiencia dos orgaos 
instltuidos em lei; 

XIV — prover, na forma da lei e com as ressalvas estatuidas pela Constl- 
tuiqao, os cargos publlcos federals; 

XV — outorgar condecoraqoes ou outras distinqoes honorificas a estrangei- 
ros, conqedldas na forma da lei; 

XVI — nomear, com aprovaqao do Senado Federal, e exonerar, por indlca- 
qao do Presidente do Conselho, o Prefeito do Dlstrlto Federal, bem como nomear 
e exonerar os membros do Conselho de Economla (art. 205, 5 1.°). 

Art. 4.° — O Presidente da Republica, depois que a Camara dos Deputados, 
pelo voto da maioria absoluta de seus membros. declarar procedente a acusaqao, 
serA submetldo a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nos crimes 
comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes funcionais. 

Art. 5.° — Sao crimes funclonais os atos do Presidente da Republica que 
atentarem contra a Constitulqao Federal e, espccialmente, contra: 

I — a exlstencla da Unlao; 

I 
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II — o livre exercicio de qualquer dos poderes constitucionais da Uniao ou 
dos Estados; 

III — o exercicio dos poderes politlcos, individuals e socials; 
IV — a seguranija interna do Pais. 

CAPiTULO III 
Do Conselho de Ministros 

Art. 6.° — O Conselho de Ministros responde coletlvamente perante a C^- 
mara dos Deputados pela politica do governo e pela administracao federal, e 
cada Ministro de Estado individualmente pelos atos que pratlcar no exercicio de 
suas fun?6es. 

Art. 7.° — Todos os atos do Presidente da Republlca devem ser referendados 
pelo Presidente do Conselho e pelo Ministro competente como condi?ao de sua 
validade. 

Art. 8.° — O Presidente da Republica submetera, em caso de vaga, a Cama- 
ra dos Deputados, no prazo de tres dias, o nome do Presidente do Conselho de 
Ministros. A aprovacao da Camara dos Deputados dependera do voto da maioria 
absoluta dos sens membros. 

Paragrafo unico — Recusada a aprovacao, o Presidente da Republica deve- 
ra, em igual prazo, apresentar outro nome. Se tambem este for recusado, apre- 
sentara, no mesmo prazo outro nome. Se nenhum for aceito, cabera ao Senado 
Federal indicar, por maioria absoluta de seus membros, o Presidente do Conse- 
lho, que nao podera ser qualquer dos recusados. 

Art. 9.° — O Conselho de Ministros, depois de nomeado, comparecerd pe- 
rante a Camara dos Deputados, a fim de apresentar seu programa de governo. 

Paragrafo unico — A Camara dos Deputados, na sessao subseqiiente e pelo 
voto da maioria dos presentes, exprimira sua confianca no Conselho de Minis- 
tros. A recusa da confianqa importara formacao de novo Conselho de Ministros. 

Art. 10 — Votada a mocao de confianca, o Senado Federal, pelo voto de 
dois tercos de seus membros, podera, dentro de quarenta e oito horas, opor-se 
a composlcao do Conselho de Ministros. 

Paragrafo unico — o ato do Senado Federal podera ser rejeltado, pela maio- 
ria absoluta da Camara dos Deputados, em sua primeira sessao. 

Ajt. 11 — Os Ministros dependem da confianca da Camara dos Deputados 
e serao exonerados quando esta Ihes for negada. 

Art. 12 — A mocao de desconfianca contra o Conselho de Ministros, ou de 
censura a qualquer de seus membros. so podera ser apresentada por clnqiienta 
Deputados no minlmo, e sera discutida e votada, salvo clrcunstancla excepcional 
regulada em lei, cinco dias depois de proposta, dependendo sua aprovacao de 
voto da maioria absoluta da Camara dos Deputados. 

Art. 13 — A moqao de confianca pedlda a Camara dos Deputados pelo Con- 
selho de Ministros sera votada imediatamente e se conslderara aprovada pelo 
voto da maioria dos presentes. 

Art. 14 Verificada a impossibilidade de manter-se o Conselho de Minis- 
tros por falta de apolo parlamentar, comprovada em mo?6es de desconflanqa, 
opostas consecutivamente a tres Conselhos, o Presidente da Republica podera 
dissolver a Camara dos Deputados, convocando novas eleicoes, que se reallzarao 
no prazo maxlmo de noventa dias, a que poderao concorrer os parlamentares 
que hajam integrado os Conselhos dissolvldos. 

§ 1.° — Dissolvida a Camara dos Deputados, o Presidente da Republica no- 
meara um Conselho de Ministros de carater provlsdrlo. 

) 
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§ 2.° — A Camara dos Deputados voltara a reunlr-se, de pleno direito, se 
as eleigoes nao se realizarem no prazo fixado. 

S 3.° — Caberao ao Senado,. enquanto nao se instalar a nova Camara dos 
Deputados, as atribuigdes do art. 66, numeros III, IV e VII da Constituigao. 

Art. 15 — O Conselho de Ministros decide por maioria de votos. Nos casos 
de empale, prevalecera o voto do Presidente do Conselho. 

Art. 16 — O Presidente do Conse'ho e os Ministros podem participar das 
discussoes em qualquer das Casas do Congresso Nacional. 

Art. 17 — Em cada Ministdrio havera um Subsecretario de Estado, nomeado 
pelo Ministro, com aprovagao do Conselho de Ministros. 

8 1.° — Os Subsecretarios de Estado poderao comparecer a qualquer das 
Casas do Congresso Nacional e a suas comissoes, como representante dos respec- 
tivos Ministros. 

8 2.° — Demitido um Conselho de Ministros, e enquanto nao se constituir o 
novo, os Subsecretarios de Estado responderao pelo expediente das respectivas 
Pastas. 

Art. 18 — Ao Presidente do Conselho de Ministros compete ainda: 
I — ter iniciativa dos projetos de lei do governo; 
II — manter relagoes com Estados estrangeiros e orientar a politica ex- 

tern a; 
III — exercer o poder regulamentar; 
IV — decrelar o estado de sitio nos termos da Constituigao; 
V — decretar e executar a intervencao federal, na forma da Constituigao; 
VI — emiar a Camara dos Deputados a proposta de Orgamento; 
VII — prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias 

apos a abertura da sessao legislativa, as contas relativas ao exercicio anterior. 
Art. 19 — O Presidente do Conselho podera assumir a diregao de qualquer 

dos Ministerios. 

CAPITULO IV 

Das disposigoes transitorias 

Art. 20 — A presente emenda, denominada Ato Adicional, entrara em vigor 
na data da sua promulgagao pelas Wesas da Camara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

Art. 21 — O Vice-Presidente da Republica, eleito a 3 de outubro de 1960, 
exercera o cargo de Presidente da Republica, nos termos deste Ato Adicional, 
ate 31 de janelro de 1966, prestara compromisso perante o Congresso Nacional e, 
na mesma reuniao, indicara a aprovagao dele, o nome do Presidente do Conselho 
e a composigao do primeiro Conselho de Ministros. 

Paragrafo unicc — O Presidente do Congresso Nacional marcara dia e hora 
para, no mesmo ato, dar posse ao Presidente da Republica, ao Presidente do 
Conselho de Ministros e ao Conselho de Ministros. 

Art. 22 — Podcr-se-a complemcntar a organizagao do sistema parlamentar 
de governo ora instituido, medlante leis votadas, nas duas Casas do Congresso 
Nacional, pcla maioria absoluta dos seus membros. 

Paragrafo unico — A legislagao delegada podera ser admitida por lei votada 
na forma deste artlgo. 

Art. 23 — Fica extinto o cargo de Vice-Presidente da Republica. 
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Art. 24 — As Constituigoes dos Estados adaptar-se-ao ao sistema parlamen- 
tar do governo, no prazo gue a lei fixar, e que nao podera ser anterior ao termino 
do mandate dos atuais Governadores. Ficam respeitados igualmente, ate ao seu 
termino, os demais mandates federais, estaduais e municipals. 

Art. 25 — A lei votada nos termos do art. 22 podera dispor sobre a realiza- 
gao de plebiscite que decida da manutengao do sistema parlamentar ou volta ao 
sistema presidencial, devendo, em tal hipotese, fazer-se a consulta plebiscitaria 
nove meses antes do termo do atual periodo presidencial. 

O SR. PRESIDENTE (IVIoura Andrade) — Acham-se sobre a Mesa declara- 
goes d3 vote do Sr. Senador Juscelino Kubitschek, do Sr. Senador Miguel Couto, 
do Sr. Senador Gilberto Marinho, do Sr. Senador Nelson Maculan, do Sr. Senador 
Ary Vianna, do Sr. Senador Jeiferson de Aguiar, do Sr. Senador Jarbas Maranhao 
e Silvestre Pericles. 

As declaragdes de vote ja enviadas a Mesa serao lidas, neste instante. As que 
vierem a ser enviadas serao lidas ao termo da votagao em segunda discussao, e as 
que forem enviadas depois dessa oportunidade, serao publicadas. 

Vou proceder a leitura das declaragdes de vote. Fago-o, pessoalmente, diante 
da natureza dos pronunciamentos sobre tao importante fato. 

Sao lidas as seguintes 
Senhor Presidente, Senhores Senadores. 
Nao posso deixar de fixar a minha posigao de Senador da Repiiblica e o meu 

estado de espirito, no momento em que voto contra a instalagao do Regime Par- 
lamentarista em nosso Pais. Em primeiro lugar, reitero agora que, se tivesse 
dependido de minha vontade, a Constituigao teria sido respeitada, assumindo o 
Poder Presidencialista o cidadao Joao Belchlor Marques Goulart, elelto em pleito 
livre exatamente para o fim de substituir o Presidente da Repiiblica nos seus 
impedimentos, ou assumir o Governo em sua falta definitiva. Antes, lutei com 
todo ardor pelo respeito a legalidade quando eu proprio representava essa legali- 
dade. Nao posso omitir-me ou renegar agora minhas convicgoes. Nao passaria eu 
de um legalista em causa propria, se mudasse de ponto de vista ao sabor de cir- 
cunstancias e caprichos de uma conjuntura. 

O mesmo raciocinio, a mesma coerencia, a mesma consciencia da sinceridade 
que devo ao meu Pais no respeito a mim mesmo, levam-me a nao votar pela 
extingao do Regime Presidencialista. Continue a crer, apesar dos pesares, que o 
Regime Presidencialista e o que esta mais de acordo com a nossa realidade e com 
os nossos interesses. 

Nada me parece mais melancolico em n^ssa futura paisagem politica do que 
privar-se o povo de escolher de modo direto o seu Presidente. As ultimas cam- 
panhas presidenciais haviam adquirido um aspecto educative e altamente civico. 
Os candidates e o povo travavam dialogo em praga piiblica, debatiam os mais 
graves problemas nacionals. O povo brasileiro — mesmo naquela parte consti- 
tuida de criaturas esquecidas e sem voz nas decisoes, marcadas e amortecidas 
pelas dificuldades de vida, passou a indagar o que dele queriam e a formular, 
depois de longo silencio, as suas queixas, as suas reclamagoes e as suas asplragoes. 

A Democracia e fruto de longa paciencia e nao ha resultados a recolher ime- 
diatamente. Poderia aduzir neste momento muitas e as mais fundadas razoes que 
me levam a ver com apreensao o estabelecimento do Parlamentarismo em nossa 
Patria, e entre elas e do perigo da instabilldade do Governo. Em nenhuma nagao 
se torna mais imperiosa a necessidade de seguranga, de firmeza, de continuidade 
administrativa do que no Brasil. 

Mas, esses problemas funcionais do regime em vlas de ser adotado no Brasil 
sao secundarios, se tivermos presente que fazemos uma transformagao da nossa 
estrutura politica sobre pressao militar. Nao e porque estejamos todos conven- 
cidos de que o novo regime ha de melhorar o Pais, mas para resolver uma crise 
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momentanea, que enveredamos pelo desconhecido, que adiamos a crise para 
agrava-la, talvez de forma irremediavel amanha. 

Compreendo as razoes dos que pensam diferentemente de mim neste momento. 
Entretanto, minhas convicgdes calcadas na realidade brasileira levam-me a negar 
o meu voto a emenda que esta sendo apreciada nesta hora dramatica. 

So o povo pode decidir sobre o seu proprio destino. Mudar o regime, adotar 
instituigoes novas sem consultar ao povo, e um erro. Ele e o unico, no regime 
democratico, capaz de fixar as normas de nossa vlda politica. O povo nao foi 
ouvido. O povo nao sabe o que foi decidido, no atropelo dessas votagdes realiza- 
das em 24 boras. A mudanga e fruto de uma pressao inaceitavel no regime que 
praticamos. Esta a razao fundamental por que voto contra, Fico fiel ao povo — 
aos seus mandamentos, ao seu voto, que foi dado pelo Presidencialismo. 

Era o que tlnha a dizer, Senhor Presidente, justlficando o meu voto de fideli- 
dade ao Regime Presidencialista. — Juscelino Kubitschek. 

DECLARAgAO DE VOTO 
Voto convicto pelo Parlamentarismo no Brasil, que sempre considerei a forma 

mais democratica e segura de conduzir a alta administragao do Pais, aplaudindo 
a sabia iniciatlva do eminente, venerando Deputado Raul Pila. 

Na atual conjuntura politica, em que todos os patriotas vivem momentos 
de angustiosa expectativa, desejosos por uma formula capaz de conciliar a familia 
brasileira, o Parlamentarismo toma o carater de medida salvadora. — Miguel 
Couto Filho. 

DECLARAgAO DE VOTO 
Sempre fui partidario da adogao de um regime parlamentarista adaptado as 

condigoes pecullares a estrutura politica do Pais. 
Havendo, entretanto, me pronunciado, de imediato, pelo integral respeito a 

Constituigao Federal, com o fiel cumprimento do seu art. 79, investindo-se o Dr. 
Joao Belchior Marques Goulart na Presidencia da Repiiblica, com a plenitude dos 
poderes que o povo ihe conferiu, declare so me ter inclinado a votar o presente 
Ato Adiclonal, depois da anuencia expressa do Dr. Joao Goulart, quando con- 
sultado sobre se aquiescia ao mesmo. 

Deixel, outrossim, de apresentar subemenda fixando o prazo de 60 dias apos 
a promulgagao deste ato, para a realizagao da consulta plebiscitaria prevista no 
art. 25, por imposlgao da vedagao constante da Resolugao que veio regular a 
tramitagao do projeto de emenda a Constituigao que acaba de ser votado. 

Fa-lo-ia para que, de imediato, pronunclasse a sua sentenga — final e inape- 
lavel, o povo brasileiro. 

Acima da organizagao constitucional so se pode sobrepor o povo soberano, 
do qual provem os nossos mandates e so ao qual devemos prestar contas do seu 
cumprimento. 

Sala das Sessoes, 2 de setembro de 1961. — Giiberto Marinho. 

DECLARAgAO DE VOTO 

Ao pronunciar meu voto em favor da Emenda Constitucional, o fago na 
reaflrmagao do apelo que, da tribuna do Senado Federal, flz, para que os respon- 
savels pela crise que nosso Pais atravessa, desarmando seus espiritos e juntamente 
com o Congresso Nacional, encontrassem a solugao para a mesma. 

Lutamos com coragem e, a partir do desfecho da ocorrencia do dia 25 de 
agosto, o Congresso emergia e se agigantava, portando-se a altura dos aconte- 
cimentos. 

Transigimos, e bem verdade, mas num sentido que nao nos humilha, e, pelo 
contrario, so nos dignlfica. Salvaguardamos e garantimos o reconhecimento do 
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Sr. Joao Belchior Marques Goulart como presidente de dlreito, fazendo preva- 
lecer, assim, em toda a sua integridade, as instituigoes democraticas vigentes. 

Que o exemplo fique como uma advertencia, pois o povo brasllelro, conscio 
de seus deveres, exigiu o cumprimento da Constitulgao. 

O regime que ora se institui nao apagara a chama das justas reivindlcagoes 
sociais de nosso povo, e espero e confio em Deus que este seja o ultimo eplsodio 
que nossa Historia registre. 

Que a paz e a tranqiiilldade retorne aos nossos lares e todos, de espirito 
desanuviado, voltomos ao trabalho construtivo de uma Patria engrandeclda, res- 
peitada e forte. 

Sala das Sessoes, 2 de setembro de 1961. — Nelson Maculan, Senador (PTB) 

DECLARAgAO DE VOTO 
Conforme ja declare! na ultima reuniao do Congresso, realizada em 30 de 

agcsto proximo findo, •em meu voto enviado a sua Mesa, por escrito, naquela opor- 
tunidade em que se discutia e votava o parecer da Comlssao Mista sobre a Men- 
sagem do Presidente da Republica, em exerciclo, a rsspeito do veto dos minlstros 
milltares ao exercicio do Vice-Presidsnte Joao Goulart na Presidencia da Repu- 
blica, reiteiro a minha opiniao de que o Poder Legislativo nao se deve submeter 
a coagao de quem quer que seja, por mais grave que apresente a conjuntura 
politica nacional. 

Neste instante de perturbagao da ordem legal vigente, uma reforma constl- 
tucional modificando o tradicional sistema presidencialista de governo do Pals, 
em parlamentarista, e votada com esta velocidade que estamos presenciando, 
importa, em ultima analise, numa capitulagao do Congresso aquela insdllta im- 
posigao dos ministros milltares. 

Voto contra o sistema parlamentarista por razoes de conviccao politica e hoje, 
principalmente, tambem pela razao de ordem moral acima exposta. 

Sala das Sessoes, 2 de setembro de 1961. — Ary Vianna. 

DE^LARAQAO DE VOTO 

Aprovei o projeto da Emenda Constituclonal, tendo por escopo a paciflcagao 
politica da Nagao e a garantia das liberdades individuals, que, afinal, constltuem 
o alvo de todas as organizagoes politicas. Nem se admitiria que esinetas pudessem 
governar o Pais nesta bora grave ou que fillgranas juridicas autorizassem a 
deflagragao de angiistias populares, na conjuntura enfrentada pelos mais humil- 
des que, pelo menos, tern resguardadas as suas liberdades e os seus dlreitos 
cnstaos apontados no instrumento constitucional. O Congresso Nacional aprovou 
e_J

reCOm^?OU a re.forma constitucional, objetivando a extirpagao da causa das crises politicas porlodicas tao funestas as instltulgoes e a democracla. fi indubltavel 
que o senso politico nao se da e nao se requinta, no aperfelgoamento da intell- 
gencia politica^ou no ambito da conquista, da conservagao e da perda do Poder. 
Nos souvenirs" de Tocqueville ou nas fabulas de La Fontaine, o epicurista, multo 
se aprende, posto na ciencla politica os que muito escrevem pouco agem, e, em 
politica, outras vezes, a norma e puro ato, agao cotidiana, nem sempre nobre ou 

fdPtado oa cumprido. Em suma, o ato que se contem no sistema 
constltui translgencia de muitos em favor de todos, cerceando-se o rigor do 
cesarlsmo e consagrando-se a participagao direta dos dois poderes na consecugao 
dos fins da coletivldade — paz e bem-estar social. 

Portanto, os principios eticos e a destinagao politica do Brasil determinam e 
onentam o procedimento do Congresso Nacional, que, por isso mesmo, merece 
louvado e consagrado por todos os patriotas. 

Sala das Sessoes, 2 de setembro de 1961. — Jefferson de Aguiar. 
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DECLARAgAO DE VOTO 
Desde o Iniclo da crlse instituclonal, que afeta o Pais, com a renuncla do 

ex-Presldente da Republlca, que nos deixamos empolgar na preocupaqao da defesa 
ou do zelo, ao menos, pelos prlncipios constltuclonais. 

Fol a emoqao desses principles que insplrou as Unhas de um dlscurso por nos 
proferldo nesta Casa, do conheclmento dos Srs. Senadores, e que nos levou a subs- 
crever declaragao de voto em que dlzlamos nao tomar e nao levar em conta a 
Mensagem por ach&-la irregular, e votar contra as sugestoes da Comlssao Mista, 
que nao anallsou os aspectos jur dlcos e de fato da Mensagem, para que preva- 
lecesse, aflnal, pura e slmplesmente o art. 79 da Constltulqao. 

Nao hd duvlda de que este Congresso esteve a altura de suas imensas respon- 
sabilldades, nesta hora. 

Que votando a emenda parlamentarlsta e recusando o Impedimento do Vlce- 
Presldente da Republlca, ele aglu no superior proposlto de defender as Instltui- 
qocs democratlcas e manter a tranqiillidade e a paz do povo brasileiro. 

Que asslm aglu preservando a dlgnldade dos mandates, com a necessdrla 
energla na defesa da Lei Malor e com a prudencla politica que o momento indlcava. 

Compreendemos e exaltamos esta poslqao do Parlamento, e, at6, seriamos 
capazes de mudar de orlentaqao adotando pronunclamento dlferente daquele que 
flzemos perante o Congresso Nacional se, por acaso, o nosso voto pudesse alterar 
ou sequer ameagar o resultado desta votagao no Senado, a flm de que nao nos 
pesasse no futuro a consclencla de, embora com o abanddno de convlcgoes, nao 
haver colaborado, asslm, para a tranqiillidade do Pais, para evltar uma luta fra- 
tlcida, uma luta entre Irmaos brasllelros. 

Mas certo, absolutamente certo, de que o nosso voto val se perder ou desa- 
parecer na quase unanimldade da decisao desta Casa, preferlmos e devemos 
manter a orlentagao que, de Iniclo, nos tragamos. 

Nao somos e nem pretenderiamos jamals ser dlferentes de nossos prezados 
companhelros do PSD e demals ilustres representantes no Senado. 

Mas sentlmos que poderiamos ter, tambem, problemas de consclencla se, nas 
circunstancias por nos sallentadas, viessemos a alterar a nossa anterior posigao. 

Preferindo teorlcamente, ate o parlamentarlsmo, votamos, no entanto. neste 
Instante, e pelas razoes que apresentamos, contra a emenda parlamentarlsta. 

Sala das Sessoes, 2 de setembro de 1961. — Jarbas Maranhao. 

DBCLARAQAO DE VOTO 
1 — Declare que votel pela emenda, porque ja era parlamentarlsta ha alguns 

anos. Para Isso Invoco o testemunho do Deputado Raul Pila. 
2 — Votel com restrlgoes, porque a assungao do Sr. Joao Belchior Marques 

Goulart a Presldencla do novo sistema nao se me aflgura sensata e patriotlca. 
As dlvergenclas de Ideologla contlnuarao, e penso que com ele nao teremos paz 
no nosso glorloso Pais. 

Sala das Sessoes do Senado Federal, 2 de setembro de 1961. — Silvestre Pericles. 
O SR. PRESIDENTS (Moura Andrade) — Nao hd mals declaragoes de voto 

a serem lidas. Vou declarer encerrada a presente sessao, convocando uma outra 
para ds dezenove horas e trlnta mlnutos a flm de se realizar a segunda discuss ao 
do projeto. 

Estd encerrada a presente sessao. 

(Encerra-se a sessao as 19 horas e 25 minutos.) 



151.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 2 de setembro de 1961 

(Extraor dinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. MOERA ANDRADE 
As 19 horas e 30 minutos acham-se prssentes os Srs. S&nadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacha- 

rias de Assump^ao — Lobao da Silveira — Victorino Frelre — Sebastiao Archer 
— Leonidas Mello — Mathias Olympio — Joaqulm Parente — Fausto Cabral 
— Femandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo 
Femandes — Dlx-Hult Rosado — Argemiro de Figuelredo — Joao Arruda — 
Salvlano Leite — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Sllvestre Pericles — 
Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidlo Telxelra — 
Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Jefferson 
de Agular — Paulo Femandes — Arllndo Rodrigues — Miguel Couto — Calado 
de Castro — Gilberto Marinho — Affonso Arinos — Benedito Valadares — 
Nogueira da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos 
— Padre Calazans — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jucsellno Kubite- 
chek — Joao Villasboas — Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Caspar Velloso 
— Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Guldo Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A llsta de presenga acusa o 
comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, esta aberta a 
sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

O Sr. l.0-Secretario vai proceder a leitura de projeto de lei enca- 
minhado a Mesa. 

fi lido o segulnte 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 11, DE 1961 
Concede anistia a militares e civis partlcipantes de movimentos 

politicos. 
-t- Art. 1.° — fi concedida anistia, ampla e irrestrita, a todos os civis e mill- 

tares, que hajam transgredido qualsquer normas penais ou dlsclplinares, em 
decorrencia da renuncia do ex-Presidente Janlo Quadros, pondo-se perpetuo 
silenclo sobre todos os processes criminals e discipllnares decorrentes de tais 
acontecimentos. 

Art. 2.° — Este Decreto Legislative entrara em vigor na data de sua publl- 
cagao. 

Art. 3.° — Revogam-se as disposlcoes em contrario. 

Justifica^ao 
O institute da anistia representa a contribuicao, alta e nobre nos seus 

propositos, do poder eminentemente politico da Na?ao — o Poder Legislatlvo 
— para a pacifica?ao dos espiritos. No presente momento da existencla insti- 
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tucional do Pais, em que boras verdadeiramente dramaticas sao vividas por 
todos os braslleiros, o Congresso Nacional, em consonancia com a vontade de 
todos os patricios, deve tomar a iniciativa do perdao, propiciador da concordla. 

Com o presente pro]eto esta aberto o caminho ao entendimento. A medida 
(amnesia do grego, lex oblivionis do latim), generosa nos seus designios e 
altamente politica, por igual, nos seus propositos, nao dlminui os anistlados. 
Ao contrario, eleva o poder anistiante. 

Amando estremecidamente ao meu Pais e aos meus irmaos brasileiros, 
sem dlstlnqao de ra?a, credo rellgicso ou conviccao pobtica, pretendo alnda, 
com esta proposi?ao, contribuir para a devoluQao da paz social aos nossos dias. 

Sala das Sessoes, 2 de setembro de 19S1. — Cunha Mcllo — Afonso Arinos 
  Fausto Cabral — Argemiro Figueiredo — Novaes Filho — Lino de Matoa 
— Aloisio de Carvalho Filho — Caiado de Castro — Benedito Valadares — 
Victorino Freire — Jefferson d,c Aguiar — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira 
— Lourival Fontes — Matias Olimpio — Lima Teixeira — Lobao da Silveira 
— Paulo Fender — AI6 Guimaraes — Milton Campos — Vivaldo Lima '— MOurao 
Vieira — Padre Calazans — Caspar Veloso — Menczes Pimentel — Zacarias de 
Assuncao — Coimbra Bucno — Miguel Couto. 

O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O projeto esta devidaments 
apoiado. 

Val as Comlssoes de Constituiqao e Justiga e de Seguran^a Nacional. 
Contlnua a bora do expedlente. 
Nao ha orador inscrito. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Segunda discussao do Projeto de Emsnda a Constituigao n.0 5, de 
1961, orlginario da Camara dos Deputados (n.0 16-A, de 1961, na Casa 
de orlgem) que Instltui o sistema parlamentar de governo, aprovado 
em primeira discussao na sessao anterior. 

Em discussao. 
Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Passa-se a votagao, que obedecera o mesmo criterio adotado na sessao 

anterior. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram conservar-se s3ntados. 

(Pausa.) 
Votaram a favor do projeto, 48 Senhores Senadores e 6 contra. 
Agora, queiram sentar-se os Senhores Senadores que o rejeitaram e levan- 

tar-se os que o aprovaram. (Pausa.) 
Votaram contra 6 Senhores Senadores e a favor 48. 
O projeto foi aprovado. 

E o segulnte 

PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIGAO N.0 5, DE 1961 
(N.0 16-A, de 1961, na Camara) 

Institui o sistema parlamentar do govemo. 

CAPITULO I 

Disposigao Preliminar 
Art. 1.° — O Poder Executlvo e exercldo pelo Presidente da Republica e 

pelo Conselho de Mlnlstros, cabendo a este a diregao e a responsabilldade da 
politica do governo, assim como da administragao federal. 
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CAP1TULO II 
Do Presidente da Republica 

Art. 2.° — O Presidente da Republica sera elei:o palo Congresso Nacional 
por maioria ahsoluta de votos, e exercera o cargo por cinco anos. 

Art. 3.° — Compete ao Presidente da Republica: 
I — noraear o Presidente do Conselho de Ministros e, por indicapao deste, 

os demais Ministros de Estado, e exonera-los quando a Camara dos Deputados 
Hies retirar a confianga; 

n — presidir as reunloes do Conselho de Ministros, quando julgar conve- 
niente; 

rrr — sancionar, promulgar e fazer publicar as lels; 
IV — yetar, nos termos da Constituigao, os projeios de lei, considerando-se 

aprovados os que obtiverem o voto de tres quintos dos deputados e senadores 
presentes, em sessao conjunta das duas Camaras; 

V — representar a Nagao perante os Estados estrangeiros; 

VI — celebrar tratados e convengoes intemacionals, ad referendum do 
Congresso Nacional; 

VII — declarar a guerra depois de autorizado pelo Congresso Nacional 
ou, sem essa autorlzagao, no caso de agressao ealrangeira verificada no inter- 
vale das sessoes leglslativas; 

VIII — fazer a paz, com autorizagao e ad referendum do Congresso Nacional; 

IX — permitir, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou som 
essa autorlzagao no intervalo das sessoes leglslativas, que, forgas estrangeiras 
transitem pelo territdrlo do Pais, ou, por motlvo de guerra, nele permanegam 
temporariaments; 

X — exercer, atraves do Presidente do Conselho de Ministros o comando 
das Forgas Armadas; 

XI — autorizar brasileiros a aceitarem pensao, emprego ou comlssao de 
governo estrangeiro; 

XXII — apresentar mensagem ao Congresso Nacional por ocasiao da aber- 
tura da sessao legislativa, expondo a sltuagao do Pais; 

XHI — conceder indultos e comutar penas, com a audiencia dos orgaos 
instituidos em lei; 

XIV — prover, na forma da lei e com as ressalvas, estatuidas pela Cons- 
tituigao, os cargos publicos federals; 

XV — outorgar condecoragdes ou outras distlngoes honoriflcas a estran- 
geiros, concedidas na forma da lei; 

XVI — nomear, com aprovagao do Senado Federal, e exonerar, por indi- 
cagao do Presidente do Conselho, o Prefeito do Disrito Federal, bem como 
nomear e exonerar os membros do Conselho de Economla (art. 205, § 1.°). 

Art. 4.° — O Presidente da Republica depois que a Camara dos Deputados, 
pelo voto da maioria absoluta de seus membros, declarar procedente a acusagao, 
sera submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nos crimes 
comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes funcionais. 

Art. 5.° — Sao crimes funcionais os atos do Presidente da Republica que 
atentarem contra a Constituigao Federal e, especlalmente, contra: 

I — a existencia da Uniao; 
II — o livre exercicio de qualquer dos poderes constltuclonals da Uniao ou 

dos Estados; 
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HI — o exercicio dos poderes politicos, individuals e soclais; 
IV — a seguranga interna do Pais. 

CAP1TULO III 
Do Conselho de Ministros 

Art. 6.° — O Conselho de Ministros responde coletivamemite perante a 
Camara dos Deputados pela politica do govemo e pela administracao federal, 
e cada Ministro de Es;ado indlvidualmente pelos atos que praticar no exercicio 
de suas fungoes. 

Art. 7.° — Todos os atos do Presidents da Republica devem ser referen- 
dados pelo Presldente do Conselho e pelo Ministro competente como condlgao 
de sua validade. 

Art. 8.° — O Presidente da Republica submetera, em caso de vaga, a Camara 
dos Deputados, no prazo de tres dias, o nome do Presidente do Conselho do 
Ministros. A aprovagao da Camara dos Deputados dependera do voto da maiorla 
absoluta dos seus membros. 

Paragrafo unico — Recusada a aprovagao, o Presidente da Republica devera, 
em igual prazo, apresentar outro nome. Se tambem este for recusado, apresen- 
tarS., no mesmo prazo, outro nome. Se nenhum for aceito, cabera ao Senador 
Federal indicar, por maiorla absoluta de seus membros, o Presidente do Con- 
selho, que nao podera ser qualquer dos recusados. 

Art. 9.° — O Conselho de Ministros, depois de nomeado, comparecera 
perante a Camara dos Deputados, a fim de apresentar seu programa de governo. 

Paragrafo unico — A Camara dos Deputados, na sessao subseqiiente e pelo 
voto da maiorla dos presentes, exprimira sua confianga no conselho de Minis- 
tros. A recusa da confianga importara formagao de novo Conselho de Ministros. 

Art. 10 — Votada a mogao de confianga, o Senado Federal, pelo voio de 
dots tercos de seus membros, podera, dentro de quarenta e oito horas, opor-se 
a composigao do Conselho de Ministros. 

Paragrafo unico — O ato do Senado Federal podera ser rejeitado, pela 
maiorla absoluta da Camara dos Deputados, em sua primeira sessao. 

Art. 11 — Os Ministros dependem da confianga da Camara dos Deputados 
e serao exonerados quando esta Ihes for negada. 

Art. 1Z — A mogao de desconfianga contra o Conselho de Ministros, ou 
de censura a qualquer de seus membros, so podera ser apresentada por cln- 
quenta deputados no minimo, e sera dlscutida e votada, salvo clrcunstancias 
excepclonal regulada em lei, cinco dias depois de proposta dependendo sua 
aprovagao do voto da maiorla absoluta da Camara dos Deputados. 

Art. 13 — A mogao de confianga pedida a Camara dos Deputados pelo 
Conselho de Ministros serd votada imediatamente e se considerara aprovada 
pelo voto da maiorla dos presentes. 

Art. 14 — Veriflcada a impossibilidade de manter-se o Conselho de Minis- 
tros por falta de apoio parlamentar, comprovada em mogoes de desconfianga. 
opostas consecutivamente a tres Conselhos, o Presidente da Republica podera 
dlssolver a Camara dos Deputados, convocando novas eleigoes que se realizarao 
no prazo maximo de noventa dias, a que poderao concorrer os parlamentares 
que hajam integrado os Conselhos dissolvldos. 

§ 1.° — Dlssolvlda a Camara dos Deputados, o Presidente da Republica 
nomeara um Conselho de Ministros de carater provlsorio. 

8 2.° — A Camara dos Deputados voltara a reunir-se, de pleno dlreito, se 
as eleigoes nao se reallzarem no prazo fixado. 
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§ 3.° — Caberao ao Senado, enquanto nao se instalar a nova Camara dos 
Deputados, as atribuigoes do art. 66, numero III, TV e VII da Constltuigao. 

Art. 15 — O Conselho de Ministros decide por maioria de votos. Nos casos 
de empate, prevalecera o voto do Presidente de Conselho. 

Art. 16 — O Presidente do Conselho e os Ministros podem participar das 
dlscussoes em qualquer das casas do Congresso Nacional. 

Art. 17 — Em cada Mlnisterlo havera um Subsecretario de Estado, nomeado 
pelo Minlstro, com aprovagao do Conselho de Ministros. 

§ 1.° — Os Subsecretarlos de Estado poderao comparecer a qualquer das 
casas do Congresso Nacional e a suas comissoes, como representantes dos res- 
pectivos Ministros. 

§ 2.° — Demitido um Conselho de Ministros, e enquanto nao se constitulr o 
novo, os Subsecretarlos de Estado responderao pelo expediente das respectivas 
pastas. 

Art. 18 — Ao Presidente do Conselho de Ministros compete alnda; 

I — ter iniclativa dos projetos de lei do govemo; 
n — manter relagoes com Estados estrangelros e orlentar a politlca externa; 
III — exercer o poder regulamentar; 
TV — decretar o estado de sltio nos termos da Const!tulgao; 
V — decretar e executar a intervengao federal, na forma da Const!tuigao; 

VI — enviar a Camara dos Deputados a proposta de orgamento; 

VII — prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dlas 
apds a abertura da sessao legislativa, as contas relatlvas ao exercicio anterior. 

Art. 19 — O Presidente do Conselho podera assumlr a diregao de qualquer 
dos Ministerios. 

CAP1TULO IV 
Das Disposigoes Transitorias 

Art. 20 — A presente emenda, denominada Ato Adicional, entrara em vigor 
na data da sua promulgagao pelas mesas da Camara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

Art. 21 — O Vice-Presidente da Republica, eleito a 3 de outubro de 1960, 
exercera o cargo de Presidente da Republica, nos termos deste Ato Adicional, at6 
31 de Janeiro_de 1966, prestara compromlsso perante o Congresso Nacional e, na 
mesma reuniao, indicara a aprovagao dele, o nome do Presidente do Conselho 
e a composlgao do prlmelro Conselho de Ministros. 

Paragrafo unico — O Presidente do Congresso Nacional marcara dla e hora 
para, no mesmo ato, dar posse ao Presidente da Republica, ao Presidente do 
Conselho de Ministros e ao Conselho de Ministros. 

Art. 22 — Poder-se-a complementar a organlzagao do sistema parlamentar 
de govemo ora Instituldo, medlante leis votadas, nas duas Casas do Congresso 
Nacional, pela maioria absolute dos seus membros. 

Paragrafo unico — A legislagao delegada podera ser admitida por lei votada 
na forma deste artigo. 

Art. 23 — Flea extinto o cargo de Vice-Presidente da Republica. 

Art- 24 — As Constituigoes dos Estados adaptar-se-ao ao sistema parlamentar 
do govemo, no prazo que a lei flxar, e que nao podera ser anterior ao termlno 
do mandate dos atuais Govemadores. Fleam respeltados igualmente, at6 ao seu 
termlno, os demais mandates federals, estaduals e municipals. 
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Art. 25 — A lei votada nos termos do art. 22 podera dispor sobre a realizagao 
de plebiscite que decida da manutenqao do sistema parlamentar ou volta ao 
sistema presidencial, devendo, em tal hipotese, fazer-se a consulta plebiscitarla 
nove meses antes do termo do atual periodo presidencial. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tendo sido aprovado o projeto por 
mais de dois tergos, esta Presidencia, com audiencia previa da Camara dos 
Deputados, convoco as duas Casas do Congresso Nacional para uma sessao con- 
junta, conforme determina o Regimento Comum, as 22 boras de hoje, para o ato 
de promulgagao da Emenda Constituclonal n.0 4. 

O SR. AFFONSO ARINOS — Sr. Presidente, pego a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra pela ordem o nobre 
Senador Affonso Arlnos. 

O SR. AFFONSO ARINOS — Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para uma 
consulta a V. Ex.a Como no Ato das Disposigoes Transitdrias da Constitulgao 
de 1946, documento separado do texto da Constltuigao, figuram as assinaturas 
dos congresslstas, pergunto a V. Ex.a se se vai imprimir o Ato Adicional para 
ser assinado pelos Congresslstas que o aprovam. 

O SR PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em resposta a questao de ordem 
formulada por V. Ex.a informo que a assinatura da promulgagao das emendas 
constltuclonals 6 praticada pelas Mesas das duas Casas do Congresso. 

O SR. AFFONSO ARINOS — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa declaragoes de voto 
que vao ser lldas. 

Sao lldas as seguintes 

DECLARACAO DE VOTO 

Declaramos que contrariando nossas convicgoes presidencialistas votamos a 
favor da Emenda Parlamentarista, na certeza de que, assim procedendo, estamos 
concorrendo para tranqullizar o pais na grave conjuntura politica que sobre nos 
se abateu. 

Sala das Sessoes, 2 de setembro de 1961. — Victorino Freire — Sebastiao 
Archer. 

DECLARACAO DE VOTO 

Vote! na reuniao do Congresso Nacional do dia 31 de agosto de 1961, pela 
instituigao do Parlamentarismo no Pais. Sou Parlamentarista. Votei contra a 
emenda do Senado para atender o clamor popular nacional. Catarinenses e Rio- 
grandenses irmanados lutam nesta bora pela Constitulgao e pela posse pura e 
simples do Vlce-Presldente, Dr. Joao Goulart. 

Pico portanto ao lado do povo que tenho a honra de representar nesta Casa 
e confiante que o Parlamentarismo sera no future a salvagao Nacional. — Saulo 
Ramos. 

DECLARACAO DE VOTO 
Declaro que, coerente em toda a llnha com o exposto em meus dois discursos 

perante o Congresso, votei contra a sugestao da comissao mista e voto contra a 
Emenda Parlamentarista. 

Sala das Sessoes, 2 de setembro de 1961. — Cunha Mello. 

DECLARACAO DE VOTO 
Sr. Presidente: 
Nao votarla a emenda parlamentarista em situagao normal da vida politica do 

Pais. 
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Voto-a, no entanto, pelos doLs motives que enuncio: 
1) porque, a men ver, 6 ela o rem£dio que encontra o Congresso para tlrar 

o Brasil da grave crise em que se encontra; 
2) porque com ela concordou o Dr. Joao Goulart, no louvavel proposito de 

contrlbulr para que se conjure a conjuntura politico militar que ha olto dlas 
Inquleta a Nagao. — Salviano Leite. 

DECLARAgAO DE VOTO 
Sr. Presldente: 

Votel favoravelmente ao projeto que instltul o regime parlamentar no Brasil. 
Mas o flz para evltar que o Pals se engolfasse na revolugao civil. Nao quero ser 
responsavel pelo derramamento de sangue dos brasileiros. O momento exigiu este 
comportamento. 

Sou presldenclallsta. O regime nao falhou. Falharam os homens. 
A crise brasllelra 6 mais profunda do que se pensa: e de ordem moral. E 

esta nao se conserta com regimes politlcos. 
Sala das Sessoes do Senado Federal, 2 de setembro de 1961. — Senador Lobao 

da Silveira. 

O SB. PBESIDENTE (Moura Andrade) — Todas as declaragoes de voto envla- 
das a Mesa constarao da Ata e serao publicadas no Dlario do Congresso Nacional. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, deslgnando para a sessao 
do dia 5, posto que para o dla 4 esta convocado o Congresso Nacional, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Dlscussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 37, de 1961 (n.0 271, de 
1959, na Camara), que isenta dos impostos de importagao e de consumo material 
a ser importado pela Organizagao Telefonica do Parana S.A. tendo 

PARECERES FAVOR A VETS, sob n.^ 513 e 514, de 1961, das Comlasoes 
— de Economia e 
— de Finangas. 
Estd encerrada a sessao. 
(£ncerra-se a sessao as 20 horas.) 



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

PRESID£NCIA DO SR CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello — Vlvaldo Lima — Paulo Fender —Lobao da Sllvelra 

— Vlctorlnq Frelre — Remy Archer — Sebastlao Archer — Mendon?a 
Clark — Leonidas Mello — Joao Mendes — Mathias Olympic — Joaqulm 
Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — 
Sergio Marinho — Reglnaldo Fernandes — Dlx-Hult Rosado — Argemiro 
de Figuelredo — Salvlano Lelte — Novaes Fllho — Jarbas Maranhao — 
Sllvestre Pericles — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Herlbaldo 
Vielra — Ovldlo Telxelra — Lima Telxelra — Aloysio de Carvalho — Del 
Caro — Ary Vlanna — Paulo Fernandes — Miguel Couto — Calado de 
Castro — Gllberto Marinho — Affonso Arlnos — Benedlto Valadares — 
Noguelra da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de 
Mattos — Pedro Ludovlco — Coimbra Bueno — Lopes da Costa — A16 
Gulmaraes — Caspar Velloso — Saulo Ramos — Irlneu Bornhausen — 
Guldo Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presen^a acusa o compa- 
reclmento de 46 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Val ser lida a ata. 
O Sr. 2.0-Secretario precede ^ leltura da ata da sessao anterior, que, 

posta em dlscussao, 6 sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secret&rlo le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

N.0 192 (n.0 de origem 479), de 1.° de setembro, do Sr. Presldente da Repii- 
bllca, restltulndo autdgrafos do Projeto de Lei da Camara n.0 109, de 1961, sanclo- 
nado, que organlza o Quadro da Secretarla do Tribunal de Contas do Dlstrlto 
Federal e d£ outras provldencias. 

AVISO 
N.0 B-445, de 29 de agosto, do Sr. Mlnlstro da Via?ao, transmitindo informa- 

qocs prestadas pelo Departamento de Obras Contra as Secas, em atencao ao 
Requerimento n,0 260, de 1961, do Sr. Senador Argemiro de Figuelredo. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leltura do expedlente. 
Ha oradores Inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS — Desisto da palavra, Sr. Presldente. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Sergio 

Marinho. 
O SR. S£RGIO MARINHO — Desisto da palavra, Sr. Presldente. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha mais oradores inscritos. 
Nao ha Ordem do Dia. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessao. Designo, para a proxima, 

a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 37, de 1961 (n.0 271, de 1959, 
na Camara), que isenta dos impostos de importa?ao e de consume material a ser 
importado pela Organizagao Telefonica do Parana S.A., tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 513 e 514, de 1961, das Comissoes 
— de Economia e 
— de Finan?as. 

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



153.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 5 de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias de As- 

sumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Remy Archer — Leo- 
nldas Mello — Mathlas Olympic — Joaquim Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo 
Fernandes — Dlx-Huit Rosado — Argemlro de Figueiredo — Joao Arruda 
— Salviano Leite — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Lourival Fontes 
— Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixelra — Lima Telxeira 
— Aloyslo de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Paulo Fernandes — 
Miguel Couto — Calado de Castro — Gllberto Marinho — Affonso Arinos 
— Benedlto Valadares — Noguelra da Gama — Milton Campos — Moura 
Andrade — Lino de Mattos — Colmbra Bueno — Lopes da Costa — Gaspar 
Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bomhausen — Da- 
niel Krleger — Guido Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A llsta de presenga acusa o compare- 
cimento de 47 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Val 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-Secretarlo le o seguints 

EXPED1ENTE 

MENSAGENS 

N0 192 (n.0 de origem 479), de 1.° de setembro, do Sr. Presidente da Repu- 
bllca, restitulndo autografos do Projeto de Lei da Camara n.0 109, de 1961, san- 
clonado, que organlza o Quadro da Secretaria do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal e da outras providenclas; 

N.0 193 (n.0 de origem 480), agradecendo a remessa de autografo do Decreto 
Leglslativo n.0 11, de 1961; 

N.0 194 (n.0 de origem 481), agradecendo a remessa de autografo do Decreto 
Legislative n.0 12, de 1961; 

N.0 195 (n.0 de origem 482), transmitindo informa?6es do Ministerio das Rela- 
(joes Exteriores em atengao ao Requerimento n.0 212, de 1961, do Sr. Senador 
Silvestre Pdricles; 

N.0 196 (n.0 de origem 483), restituindo autografo do Projeto de Lei da 
Camara n.0 104, de 1961, que autorlza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judlcia- 
rio — Tribunal Federal de Recursos — o credlto suplementar de Cr$  
630.000.000,00, destinado a atender ao pagamento de senten^as judiclarias; 

N.0 197 (n.0 de origem 484), restituindo autografo do Projeto de Lei da Camara 
n.0 83, de 1961, sancionado, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pela Comissao 
do Vale do Sao Francisco, o credlto especial de Cr$ 300.000.000,00, para custear a 
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construgao da linha de transmlssao da Central Eletrlca de Tres Marias para as 
cidades de Pirapora e Montes Claros, no Estado de Minas Gerals. 

AVISO 

N.0 B-445, de 29 de agosto, do Sr. Mlnlstro da Vlagao, transmltindo lnfornia_ 
coes prestadas pelo Departamento de Obras Contra as Secas, em aten^ao ao 
Requerlmento n.0 260, de 1961, do Sr. Senador Argemiro de Flguelredo. 

OFtCIO 

Da Camara dos Deputados encaminhando autografos do seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 125, DE 1961 
(N.o 2.109-C/56, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a conceder um auxilio de Cr$ 10.000.000,00 
ao Hospital dos Sindlcatos Reunidos de Caxias do Sui, no Rio Grande do 
Sul, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Sao concedidos os segulntes auxillos: Cr$ 10.000.000,00 (dez mllhoes 

de cruzeiros) ^ Socledade Beneficente dos Trabalhadores de Caxias do Sul, para 
a constru?ao do Hospital Beneficente dos Trabalhadores de Caxias do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul; Cr$ 10.000.000,00 (dez mllhoes de cruzeiros) a Socledade 
EvangSllca Beneficente de Londrlna, Estado do Parand; Cr$ 3.000.000,00 (tres 
mllhoes de cruzeiros) i Socledade Beneficente dos Trabalhadores de Santa Cata- 
rlna, com sede em Itajai, Estado de Santa Catarina; e Cr$ 10.000.000,00 (dez 
mllhoes de cruzeiros) a Santa Casa de Mlserlcdrdla, de Julz de Fora, Estado de 
Minas Gerals, para o termlno de suas orbas. 

Art. 2.° — Para atender ao dlsposto no artlgo anterior, flea o Poder Executlvo 
autorlzado a abrir, pelo Mlnlsterio da Saiide, o cr6dito especial de Cr$ 33.000.000,00 
(trinta e tres mllhoes de cruzeiros). 

Art. 3.° As presta?6es de contas dos auxillos de que trata esta lei deverao 
ser feitas dentro de 2 (dots) anos, apos a data do respective pagamento. 

Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposlgoes em contrarlo. 

(As Comissdes de Constitui^ao e Justi?a, de Saiide e de Finan^as.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leltura do expediente. 
O SR. CAT ADO DE CASTRO (Pcla ordem) — Sr. Presidente, desejo fazer 

uma consults a V. Ex.* O Congresso estd em sessao permanente. A sessao desta 
madrugada nao foi encerrada, mas apenas suspensa. Gostaria de me esclarecer 
sobre se estando o Congresso em sessao permanente, o Senado pode realizar 
sessocs isoladas. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A consults de V. Ex.a terd resposta 
na comunicaeao que fare! a Casa, apds a leltura do expediente. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Muito obrlgado a V. Ex.tt 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pels ordem) — Sr. Presidente, a propdsito 
da questao de ordem levantada pelo nobre Senador Caiado de Castro, pego que 
conste da ata de nossos trabalhos de hoje que nao estive presente d sessao do 
Congresso Nacional, desta madrugada, porque nao fui para ela convocado. A hora, 
reconhego, e propicia aos afoitos e ambiciosos. Sinto que nao sou nem uma 
coisa nem outra, mas tambem nao quero passar por insenslvel ds graves respon- 
sabilidades que pesam neste momento sobre o Congresso Nacional. (Muito betn!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A declaragao de V. Ex.a constara da ata. 
Na madrugada de hoje viu-se a Prcsidencia do Senado na necessidade do 

convocar sessao conjunta do Congresso Nacional, que teve inicio as 2 horas e 
40 minutos, para conhecimento de matdria urgente. 
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A sessao, pelos motives entao expostos, foi depois suspensa, declarando a 
presidencia que convocaria os Srs. Congressistas para a sua continuagao quando 
jiouvesse novas comunicagoes a fazer. 

Tendo cessado os motives que justificaram a referida sessao, esta Presidencia 
deliberou deixar de promover o seu prosseguimento, tendo sido feita a devida 
comunicagao h Camara dos Deputados. 

Nessas condigoes, volta o Senado aos trabalhos normais do seu Plendrio. 
O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, pego a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra, pela ordem, o nobre 
Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente, nao estou em idade que me permita 
fanfarronices e quixotadas. 

Ontem, na confusao que surgiu em seguida a interdigao do campo para saida 
do aviao que deveria levar a comissao de parlamentares ao Rio Grande do Sul, 
a fim de acompanhar de volta o Vice-Presidente da Republica, Dr. Joao Goulart, 
declare! k Imprensa que encaminharia imediatamente ao Presidente do Congresso 
requerimento sugerindo providencias para que S. Ex.ft fosse empossado em Porto 
Alegre, a vista do que ocorria nesta Capital. 

A informagao que dei k Imprensa teve larga repercussao radiofonica, pois 
que a ouvi, e viirios colegas tambem, atrav^s de estagoes de rddio inclusive do 
Rio Grande. Redigi entao um requerimento que, sei Sr. Presidente, perdeu intei- 
ramente a oportunidade. 

Devo, entretanto, uma satisfagao, principalmsnte aqueles colegas, nao do 
Senado, nao da Camara dos Deputados, que entenderam impraticdvel a medida; 
alguns atd a qualificaram de ridicula. 

Passo a ler o referido requerimento, Sr. Presidente, a fim de que conste dos 
Anais do Senado. Ao faze-lo, tenho minha vista e meu pensamento dirigidos a 
Provldencla Divlna, na esperanga de que o Sr. Joao Goulart desembarque, tome 
posse e nada mais acontega, nesta crise que agita o Brasil desde o dia 25 de agosto. 

O requerimento que passo a ler, para que fique registrado nos Anais, torno 
a acentuar, estd concebido nos seguintes termos: 

"Sr. Presidente do Congresso Nacional 

O Congresso Nacional, conforme informagoes prestadas pelo seu ilustre 
Presidente, nao conseguiu, atd o momento, em face de razoes notdrias, 
receber garantias de seguranga para cumprir com o seu dever constitu- 
clonal de tomar o compromisso de posse do Presidente da Republica, 
Joao Belchlor Marques Goulart, motive pelo qual, baseado no artigo 2° 
do Regimento Comum, requeiro a convocagao de uma sessao conjunta 
do Senado e da Camara dos Deputados, que devera realizar-se. as 10 horas 
do prdxlmo dia 7 de setembro, na cldade de Porto Alegre,' na sede da 
Assembl^la Leglslatlva do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de receber 
o compromisso, previsto pelo artigo 21, da Emenda Constitucional n0 4 
(Ato Adicional que institui o sistema parlamentarista de governo). 

O requerimento se assenta em dispositive regimental incontroverso 
dlspde o referido artigo 2.° que "as sessdes conjuntas se realizarao, 

salvo escolha pnlvia de outro local e hora devidamente anunciados no 
Edlf iclo da Camara dos Deputados..." 

Poder-se-d alegar que a instalagao da referida sessao, em Porto Alegre, 
<5 impossibilitada pela exigencia do artigo 4.°, do referido Regimento 
Comum, que exige a presenga minima de um quarto de Senadores e 
Deputados, respectivamente. Essa dificuldade poderd ser sanada, de ime- 
diato, pela aprovagao de um projeto de Resolugao que admita, para esse 
caso, a instalagao com qualquer mimero. Providencia de solugao muito 
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mais rapida e facil do que a Emenda Parlamentarista, discutida e aprovada 
em cerca de 48 horas, incluindo-se a reforma dos Regimentos Internes 
da Camara e do Senado para atingir-se essa rapidez. 

Instalada a sessao, que requeiro, e recebido o compromisso do Sr. 
Presidente da Republica, seguido da indicagao do nome do Presidente do 
Conselho e da composigao do Conselho de Ministros, a mesma serd sus- 
pensa, para ter prosseguimento na sede da Camara dos Deputados, em 
Brasilia, em dia e bora anunciados, para aprovagao dos nomes indicados 
na conformidade do artigo 21, da Emenda Parlamentarista. 

Podera, ainda, o Sr. Presidente da Republica, a vista da referida sessao 
ser suspensa em Porto Alegre e reaberta em Brasilia, pedir prazo para 
a indicagao dos nomes do Presidente do Conselho e dos seus membros, 
para o que a sessao sera considerada em funcionamento permanente. 

Estas providencias sao indispensaveis, a fim de que o prestigio do 
Congresso Nacional, altamente colocado na consciencia do povo brasileiro, 
seja mantido integro com o cumprimento da sua obrigagao constitucional, 
mesmo arrostando as dificuldades impostas, momentaneamente, pela alu- 
cinagao de alguns elementos da nossa Aeronautica. 

Entendo desaconselhavel, para os destines da democracia, o Presidente 
Joao Goulart correr o risco de vida, a que ficara exposto, se deixar o 
Rio Grande do Sul antes de normalizar a situagao da vida da Nagao, com 
a sua investidura na Chefia do Executive e inicio da agao do seu Conselho 
de Ministros. 

Considero-me revestido da necessaria autoridade moral para formular 
este Requerimento e assumir a responsabilidade pela sugestao nele contida 
porque, gragas a insistencia, por vezes impertinente, com a qual solicitei 
a constituigao da comissao de parlamentares para ir a Porto Alegre e 
de la trazer, em sua companhia, o sucessor do Sr. Janio Quadros, tornou-se 
possivel fazer abortar o piano criminoso dos rebelados da Aeronautica. 

Conforme o testemunho de numerosos parlamentares e chefes parti- 
darios sugeri a nomeagao da referida comissao, durante a reuniao reali- 
zada as 9 horas do dia 3 (domingo ultimo) na sala da Comissao de 
Justiga da Camara. Reiterei a sugestao ao Presidente da Republica, em 
exercicio, pedindo-Ihe, para maior garantia, o aviao presidenclal. Incom- 
preendido nos meus propdsitos, que afirmei, a varies colegas, era o de 
testar a sinceridade de alguns elementos da Aerondutica, visto estar eu 
convencido de que a procedencia das minhas suspeitas seria comprovada 
com a autorizagao ou nao do embarque pacifico da referida comissao 
parlamentar, recorri, entao, ao Presidente do Congresso, que decidiu fa- 
voravelmente. 

Com tristeza, para a Nagao, as minhas suspeitas se comprovaram. 
Este Requerimento deve, portanto. Sr. Presidente, ser acolhido para 

as providencias cabiveis que, espero, serao tomadas pelas doutas Mesas 
das duas Casas do Congresso Nacional. 

Sala das Sessoes, 5 de setembro de 1961. — Lino de Mattos." 
Sr. Presidente, esta a providencia que eu desejava fosse tomada e que pego 

fique registrada apenas para efeito da histdria que, um dia, se escrevera sobre 
os acontecimentos em que nos vimos envolvidos. (Muito bem!) 

O SR. NOVAES FILHO — Pego a palavra, Sr. Presidente, para explicagao 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 
Novaes Filho. 

O SR. NOVAES FILHO — Sr. Presidente, o nobre Senador Argemiro de Pi- 
gueiredo e o orador que ocupa esta tribuna sempre se mostraram Parlamentares 
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muito ciosos do cumprimento de seus deveres, sobretudo como membros da 
Mesa do Congresso Nacional. 

Dai por que declaramos que deixamos de comparecer a sessao do Congresso, 
realizada na madrugada de hoje, em virtude de nao termos sido avisados nem 
convocados para a mesma. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A declaragao de V. Ex.a constard da ata. 
Continua a bora do expediente. 

Ha oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra Bueno. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tem a palavra o nobre. Senador Jarbas Maranhao. 
O SR. JARBAS MARANHAO — Sr. Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 

Aloysio de Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, declino da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa Requerimento de Licenga 

que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.o 517, de 1961 

Nos termos do art. 39 do Regimento Interne, requeiro licenga para me 
afastar dos trabalhos do Senado Federal pelo prazo de 120 dias, a partir de hoje. 

Sala das Sessces, 4 de setembro de 1961. — Sebastiao Archer. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em virtude de o nobre Senador Sebas- 
tiao Archer nao haver especificado a data do inicio da sua licenga, esta passara 
a ser contada a partir de hoje. 

O Sr. Remy Archer, suplente de S. Ex.a e que esta presente, nao necessita 
de prestar o compromisso regimental por te-lo feito em outra ocasiao. 

Nao havendo mais oradores inscritos, passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 37, de 1961 (n.0 271, 
de 1959, na Camara), que isenta dos impostos de importagao e de consu- 
mo material a ser importado pela Organizagao Telefonica do Parana 
S.A., tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0s 513 e 514, de 1961, das Comissoes: 
— de Economia e 
— 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.) 
Estd aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 37, DE 1961 
(N.0 271-B, de 1959, na Camara) 

Isenta dos impostos de importa^ao e de consumo material a ser im- 
portado pela Organiza^ao Telefonica do Parana SA. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — £ concedida isen5ao dos impostos de importa?ao e de consumo, 

excetuada a taxa de despacho aduaneiro de 5% (cinco por cento), para o equl- 
pamento constante da Licenga n.0 DG-58-10865-11612, emltlda pela Cartelra de 
Comercio Exterior a ser importado pela Organizagao Telefdnica do Parana SA., 
para a instalacao do servigo de telefones, na cidade de Apucarana, Estado do 
Parana. 

Art. 2.° — O favor concedido nao abrange o material com similar nacional. 
Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publlcagao. 
Art. 4.° — Revogam-se as disposlgoes em contrarlo. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esgotada a materla da Ordem do Dla. 
Aos Srs. Senadores que desejarem comparecer ao desembarque do Presidente 

Joao Belchior Marques Goulart, informo que S. Ex.a chegara ao Aeroporto de 
Brasilia entre quinze e dezesseis horas de hoje. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando, antes, 
para a de amanha, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 25, de 1961 (n.0 1.138, de 
1959, na Cimara), que incorpora a Unlversldade do Parana a Escola Superior 
de Agricultura e Veteiinaria do Parana e da outras provldenclas, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n,08 2 14, 2 1 5 e 526, de 1961, das Comissoes 
— de Educagao e Cultura; 
— de Finangas; e 
— de Constituigao e Justiga. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessdo as 14 horas e 55 minutos.) 



154.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 6 de setembro de 1961 

PRESJDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 
Zachariaa de Assumpgao — Lobao da Silvelra — Victorino Freire — Re- 
my Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Math!as Olympic — 
Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes 
Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosa- 
do — Argemiro de Figueiredo — Salvlano Leite — Novaes Filho — Jar- 
bas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — 
Heribaldo Vieira — Ovldio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Car- 
valho — Del Caro — Ary Vlanna — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto 
— Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Affonso Arinos — Benedicto 
Valladares — Nogueira da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — 
Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Lopes da Costa 
— Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bomhau- 
sen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenqa acusa o compare- 
cimento de 49 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, esta aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretario da conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Presta<jao de contas da cota do Impost© de Renda recsbida das Prefeituras 
Municipals: 

— da Prefeitura Municipal de Arceburgo, MG; 
— da Prefeitura Municipal de Turumirim, MG; 
— da Prefeitura Municipal de Toledo, PR. 

OFfCIOS 

Da Camara dos Deputados, n.0s 1.440, 1.442 a 1449, encaminhando auto- 
grafos dos seguintes 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 126, de 1361 

O Congresso Nacional decreta: 

TITULO I 
Da Ordem dos Advogados do Brasil 

CAP1TULO I 
Dos fins, organiza^ao e patrimdnio 

Art. 1.° — A Ordem dos Advogados do Brasil, criada pelo art. 17 do Decreto 
n.0 19.408, de 18 de novembro de 1930 com personalldade juridica e forma 
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federativa, e o orgao de selscao, disciplina e defesa d'a classe dos advogados em 
toda a Republica (Artigo 143). 

Paragrafo unlco — Cabe a Ordem representar, em juizo e fora dele, os 
intereases geraLs da classe dos advogados e os individuals, relacionados com o 
exercicio da profissao. 

Art. 2.° — Sao drgaos da Ordem dos Advogados d'o Brasil: 

I — o Conselho Federal; 
II — os Conselros Seccionais; 
III — as Diretorias das Subsegoes; 
IV — as Assembleias Gerais dos Advogados. 

Art. 3.° — O Conselho Federal, com sede na Capital da Republica, e o orgao 
suplemo da Ordem dos Advogados do Brasil (arts, 13 e 18). 

Paragrafo unico — O Conselho Federal podera dividir-se em camara, com 
a competencia que Ihes fixar o seu Regimento. 

Art. 4.° — No Distrlto Federal e na capital de cada Estado havera uma 
Seccao da Ordem, cujo orgao e o Conselho Seccional (arts. 19 e 27). 

§ 1.° — Na Capital dos Territorios onde haja, pelo menos, quinze advogados, 
pode instalar-se uma secgao da Ordem. 

§ 2.° — As Secgoes tern personalidade jurid'ica propria, com autonomia admi- 
nistrativa e financeira nos termos desta lei. 

§ 3° — A criterio do Conselho Seccional, e ad referendum do Conselho 
Federal, podem as Secgoes ser divididas em Subsecgoes, abrangendo comarcas 
do seu territdrio e estas desdobradas ou reunidas, atendendo a conveniencias 
locals. 

§ 4.° — Subsecgao tera quinze advogados, pelo menos. 
§ 5.° — O Conselho Seccional podera dividir-se em camaras, com a compe- 

tencia que Ihes fixar o seu Regimento Interne. 
Art. 5.° — o patrimonio do Conselho Federal e constituido por: 

I — bens maveis e imaveis adquiridos; 
II — legados e doagoes; 

III — quaisquer bens e valores adventicios. 
Dispoe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e regula o 

exercicio da profissao de advogado. 
Paragrafo unico — Constituem receitas do Conselho Federal: 
I — ordinarias: 
a) a percentagem sobre receita liquida arrecadada em cada Secgao e Sub- 

secgao (art. 144 § 3.°); 
b) a renda patrimonial; 

II — extraordinarias: 
a) as contribuigoes voluntarias; 

b) as subvengoes e dotagoes orgamentarias. 
Art. 6.° — O patrimonio de cada Segao e constituido por: 

I — bens moveis e imdveis adquiridos; 
II — legados e doagoes; 

III — quaisquer bens e valores adventicios. 
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§ 1.° — Constituem receitas de cada Segao e Subsegao: 
I — ordinaria^. 
a) as contribuigoes obrigatorias, taxas e multas (arts. 143 e 144); 
b) a renda patrimonial; 

II — extraordinarias: 
a) as contribuigoes voluntarias; 

b) as subvengoes e dotagoes orgamentarias. 

§ 2.° — Considera-se liquida a receita total deduzidas as despesas de pessoal 
e expediente: 

§ 3.° — A receita liquida arrecadada em cada Subsegao sera remetida, men- 
salmente ao Tesouro da Segao respectiva. 

CAPlTULiO II 
Da Diretoria da Ordem 

Art. 7.° — A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil e composta de um 
Fresidente, um Vice-Presidente, um Secretario-Geral, um Subsecretario-Geral 
e um Tesoureiro eleitos bienalmente pelo Conselho Federal por voto secreto e 
maioria absoluta das delegagoes (arts. 13 e 14) realizando-se tantos escrutinuos 
quantos necessaries para obtengao desse quorum. 

§ 1.° — O Presidente da Ordem sera eleito pelo Conselho Federal, dentre 
advogados de notavel saber juridico e reputagao ilibada, com mais de dez anos 
de exercicio de advocacia. 

§ 2.° — O Vice-Presidente, o Secretario-Geral, o Subsecretario-Geral e o 
Tesoureiro serao escolhidos dentre os membros do Conselho Federal. 

c 3.° — O cargo de membro da Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil 
e incompativel com o de membro de Conselho Seccional. 

§ 4.0 — o mandate da Diretoria comega a 1.° de abril de cada bienio (art. 14). 

Art. 8.° — Os membros da Diretoria da Ordem residirao no Distrito Federal 
durante todo o tempo de seus mandatos. 

Paragrafo linico — A mudanga definltiva de residencia implica na perda do 
mandate, procedendo-se imedlatamente a eleigao para a vaga. 

CAP1TULO m 
Do Presidente 

Art. 9.° — Compete ao Presidente da Ordem: 

I — representar o Conselho Federal ativa e passivamente, em juizo e fora 
dele; 

II — velar pelo livre exercicio da advocacia, pela dignidade e independencia 
<Ja Ordem e de seus membros; 

III — convocar e presidir o Conselho Federal e dar execugao as resolugoes 
deste; 

IV — superintender os servigos da Ordem, contratar, nomear, promover, li- 
cenciar, suspender e demitir os seus funcionarios; 

V — adqulrir, onerar e allenar bens imoveis e administrar o patrimonio do 
Conselho Federal, de acordo com as resolugoes deste; 

VI — promover a organizagao das Segoes, acompanhar-lhes o funcionamento 
e velar pela regularidade e fiel execugao desta lei; 
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VII — promover, nas Segoes, a organizagao do Instituto dos Advogados, vi- 
sando aos mesmos fins do Instituto dos Advogados Brasileiros; 

VIII — cooperar com o Presidente de qualquer Segao, em materia da com- 
petencia desta, sempre que sollcitado; 

IX — manter intercambio as entidades estrangeiras congeneres, e fazer 
representar a Ordem em conclaves nacionais e internacionais; 

X — aplicar penas disciplinares, na forma desta lei (art. 121, § 4°); 
XI — tomar medidas urgentes de defesa d'a classe ou da proprla Ordem. 
Paragrafo unico — O Presidente da Ordem sera substituido, em suas faltas 

e impedimentos pelo Vice-Presidente e demais membros da Diretoria na ordem 
constante do art. 7.° 

CAP1TULO IV 
Do Secretario-Geral 

Art. 10 — O Secreta-Geral e o chefe da secretaria da Ordem dos Advoga- 
dos do Brasil e do Conselho Federal, e tera a ssu cargo todas as relagoes com os 
Oonselhos Seccionais. 

Paragrafo unico — O Subsecretario-Geral substituira o Secretario-Geral nas 
suas faltas e impedimentos, e sera os encargos que Ihe forem atribuidos no Regi- 
mento do Conselho Federal. 

Art. 11 — Compete ao Secretario-Geral: 
I — diriglr a Secretaria Geral da Ordem; 

II — secretariar as sessoes do Conselho Federal, redigindo as atas respectivas; 
m — organizar e rever, anualmente o cadastro geral dos advogados, esta- 

giarios e provisionados de todos o Pais. 
§ 1.° — Do cadastro geral constarao as seguintes ind'icagoes: 
a) nome, nacionalidade, estado civil e filiagao; 
b) data e lugar do nascimento; 
c) domicilio atual e anteriores; 
d) enderego e telefone profissional; 
e) numero, natureza da inscrigao e impedimentos; 
f) data e procedencia do Diploma, Carta ou Provisao; 
g) assentamentos da vida profissional do inscrito, com a indicagao dos 

servigos prestados a classe, a Ordem e ao Pais, e das penalidades porventura 
sofridas. 

§ 2.° — Para a manutengao do cadastro geral cada Segao remetora ao Se- 
cretarlo Geral, trimestralmente, as informagoes indicadas no paragrafo anterior, 

§ 3.° — As Segoes fornecerao obrigatoriamente, ao Secretario Geral da 
Ordem, todas as informagoes que este Ihe pedir sobre advogados, estagiarlos 
as quais serao transmitidas as Segoes que o solicitarem. 
e provisionados que neles exergam ou tenham exercldo a profissao. 

§ 4.° — Qualquer profissional inscrito podera requerer a isergao nos seus 
assentamentos, de fatos comprovados da sua atividade profissional ou cultural, 
ou com ela relacionados. 

CAP1TULO V 
Do Tesoureiro 

Art. 12 — O Tesoureiro tem sob sua guarda a responsabilldade todos os 
bens e valores do Conselho Federal, competindo-lhe: 

I — arrecadar todas as rendas e contribuigoes devidas ao Conselho (artigos 
5,° e 144, § 3.°); 
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II — pagar tocJas as despesas contas e obrigagoes, assinando, com o Presiden- 
te, os cheques e ordens de pagamentos; 

III — manter em ordem, asseio e clareza a escrituracao contabil; 

IV — elaborar, com o Presidente e Secretario-Geral, o orqamento anual da 
receita e despesa; 

V — levantar balancetes, quando solicitado pelo Presidente ou pelo Secretario- 
Geral; 

IV — elaborar, com o Presidente e Secretario-Geral, o orgamento anual da 
preatagao de contas da Dlretoria; 

VII — deposltar no Banco do Brasil ou na Caixa Economica Federal todas 
as quantias e valores pertencentes ao Conselho. 

§ 1.° — Para a manutengao e despesas do Conselho Federal cada Segao 
e Subsegao remetera ao Tesoureiro a quota previamente fixada sobre as contrl- 
buigoes, taxas de inscrigao, multas e outras receitas (art. 144, § 3°). 

§ 2.° — A quota das Sub.segoes sera remetida a Tesouraria do Conselho 
Federal pela Segao da clrcunscrigao respectiva (art. 6°, § 3.°). 

CAPITULO VI 

Do Conselho Federal 

Art. 13 — O Conselho Federal compoe-se de um Presidente eleito direta- 
mente (art. 7.°, § 1.°) e de tres delegados de cad'a Segao, dentre os quais serao 
escolhidos os demais membros da sua Diretoria (art. 7.°, § 2.°). 

§ 1.° — Sao membros natos do Conselho Federal os ex-presidentes da Ordera 
dos Advogados do Brasil, com voz e voto nas suas deliberagoes. 

§ 2.° — A Diretoria do Conselho Federal e a mesma da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

Art. 14 — Os Conselhos Seccionais do Distrito Federal, dos Estados e Terri- 
tdrios elegerao por dois anos, em fevereiro do primeiro ano do seu mandate, os 
representantes destinados & composigao do Conselho Federal. 

§ 1.° — Sd poderao ser membros do Conselho Federal os advogados que erer- 
5am a profissao, ininterruptamente, M mais de cinco anos. 

§ 2.° — Os membros do Conselho Federal poderao debater amplaments 
qualquer matdria do interesse da Segao que representam, sem o direito de voto 
quanto a mesma. 

Art. 15 — Os Presidentes dos Conselhos Seccionais, poderao comparecer as 
Sessoes do Conselho Federal debater os assuntos nele ventilados e apresentar 
sugestoes (art. 18, pardgrafo unico). 

Art. 16 — O Conselho Federal reunir-se-d, ordinariamente, de 1.° de abril a 20 
de dezembro de cada ano, uma vez por semana, pelo menos. 

§ 1.° — Em casos de urgencia podera o Conselho reunir-se, extraordinaria- 
hiente, mediante convocagao pela imprensa, por telegrama ou por telefone, feita 
Pslo Presidente ou por um tergo das delegagoes. 

§ 2.° — Nas deliberagoes do Conselho, o Vice-Presidente, o Secretdrio-Geral, 
0 Subsecretdrio-Geral e o Tesoureiro, terao voto, como membros de sua delegagao, 
cabendo ao Presidente, apenas, o voto de qualidade e o direito de embargar a 
decisao, se esta nao for unanime. 

Art. 17 — Perderd automaticamente, o mandate o Conselheiro que faltar a 
quatro sessoes consecutivas, sem motive justificado por escrito. 
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Art. 18 — Compete ao Conselho Federal: 
I — defender a ordem juridica e a Constituigao da Republica, pugnar pela 

boa aplicagao das leis e pela rapida administragao da justiga, e contribuir para o 
aperfeigoamento das instituigoes jurldicas (art. 148); 

II — colaborar com os Poderes Judiciario, Legislative e Executive, no estudo 
dos problemas da profissao de advogado e seu exercicio, propondo as medidas 
adequadas a sua solugao; 

III — velar pela dignidade e independencia da classe e pelo livre exercicio 
das prerrogativas e direitos dos advogados estagiarios e provisionados; 

IV — estimular por todos os meios a exagao na pratica da advocacia, velando 
pelo prestigio e bom conceito dos que a exercem; 

V — promover medidas de defesa da classe; 
VI — eleger a sua Diretoria; 

VII— elaborar e alterar o seu Regimento, no qual regulara: 
a) a ordem dos trabalhos e o funcionamento das sessoes; 
b) a competencia das camaras (art. 3.°, paragrafo unico); 
c) o quorum para as deliberagoes; 
d) a organizagao e servigos da Secretaria Geral e Tesouraria; 
VIII — regular e disciplinar, em provimentos especiais: 

a) o programa e processo de comprovagao do exercicio e resultado do estagio 
da advocacia (art. 44, inciso III); 

b) o programa e a realizagao do Exame de Ordem (art. 49); 
c) a organizagao e o funcionamento do registro das sociedades de advogados 

(art. 73); 
d) os casos de incompatibilidade e impedimento para o exercicio da advoca- 

cia, sobre os quais incidam as regras genericas dos arts. 77 e 78 (art. 83); 

e) a concessao de premios por estudos juridicos (art. 144, § 4.°); 

IX — expedir provimentos de carater geral, contendo determinagoes desti- 
nadas a fiel execugao desta lei e dos objetivos da Ordem, ou relatives a matdrias 
do interesse profissional; 

X — promover diligencias, inqueritos ou verificagoes sobre o funcionamento 
da Ordem em todo o territdrio nacional, e adotar medidas para a sua eficiencia 
e regularidade, inclusive a designagao de Diretoria provisdria para as Segoes 
onde intervier; 

XI — proceder a convocagao da Assembldia Geral Extraordinaria nas Segoes 
para decisao de detsrminado assunto, quando julgar necessario; 

XII — cassar ou modificar, de oficio ou mediante representagao qualquer 
ato de drgao ou autoridade da Ordem, contrario a presente lei, ao Cddigo de 
istica Profissional e aos seus provimentos, ouvidos, previamente, a autoridade 
ou o drgao em causa; 

XIII — alterar o Cddigo de fitica Profissional, ouvidos os Conselhos Sec- 
cionais; 

XIV — rever, uniformizar — observadas as peculiaridades locais — e aprovar 
os Regimentos dos Conselhos Seccionais; 

XV — alterar a percentagem de contribuigao das Segdes (art. 144, §§ 3.° e 6°); 
XVI — instituir e modificar o modelo das carteiras e cartdes de identidade, 

das vestes talares e das insignias privativas (arts. 59 e 86, inciso XXIII); 
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XVII — reexaminar, em grau de recurso, as decisoes dos Conselhos Seccionais, 
nos casos previstos nesta lei (arts. 136 e 140); 

XVIII — apreciar o relatdrio anual, o balango e contas da sua Diretoria; 
XIX — homologar, mandar suprir ou cessar os atos de Asssmbleia Geral 

referentes ao relatdrio anual, balango e contas das Diretorias das Segoes e Sub- 
segdes, ou relativas a eleigoes dos Conselhos Secionais, das Diretorias das Sub- 
segoes e dos delegados ao Conselho Federal arts. 14; 35, inciso I; e 36, § 3°); 

XX — resolver os casos omissos nesta lei. 
Paragrafo unico — A segao diretamente interessada podera, pela delegagao 

ou pelo seu Presidente, oferecer embargos as decisoes a que se refere este artigo, 
inciso XVII, se estas nao forem unanimes. 

CAPITULO VII 
Da Segao e do Conselho Secional 

Art. 19 — A Segao incumbe exercer, no territdrio respectivo, as fungoes e 
atribuigoes da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Art. 20 — Cada Segao tera um Conselho, eleito por dois anos em Assembleia 
Geral dos advogados (arts. 35 a 43) que nela tenham inscrigao, iniciando-se o 
mandate a 1.° de fevereiro do ano seguinte a eleigao. 

Art. 21 — O Conselho Seccional compde-se de 12 membros, no minimo, e de 
24 no maximo. 

§ 1.° — O Institute dos Advogados, que funcionar regularmente na Segao, 
elegerd, dentre os seus membros, um quarto da composigao do Conselho Secional. 

8 2.° — Se a Diretoria do Institute nao proceder a eleigao atd 15 de oututaro 
do ultimo ano do mandato, serao eleitos em novembro, pela Assembleia Geral, 
todos os membros componentes do Conselho. 

§ 3.° — Somente poderao ser membros do Conselho os advogados que este- 
jam exercendo a profissao ininterruptamente, hd mais de cinco anos. 

§ 4.° — A exigencia do pardgrafo anterior serd dispensada quando nao houver 
advogados, com aquele requisito, em mimero superior ao dobro dos que devam 
ser eleitos. 

§ 5.° — Sao membros natos do Conselho Seccional os ex-Presidentes da Segao 
respectiva, com voz e voto nas suas deliberagoes. 

Art. 22 — O Conselho Seccional reunir-se-d, ordinariamente, de 1.° de fevereiro 
a 20 de dezembro de cada ano, uma vez por mes, pelo menos. 

Paragrafo unico — Em casos de urgencia podera o Conselho reunir-se extra- 
ordinariamente, mediante convocagao pela Imprensa, por telegrama ou por tele- 
fone, feita pelo Presidente ou por um tergo dos seus membros. 

Art. 23 — Perderd automaticamente o mandato, o Conselheiro que faltar a 
quatro sessoes consecutivas, sem motivo justificado por escrito. 

Art. 24 — O Presidente do Conselho tera apenas o voto de qualidade e, quando 
hao o exercer, poderd interpor recurso para o Conselho Federal, se a decisao nao 
'or unanime. 

Art. 25 — Nos casos de licenga ou vaga, o proprio Conselho elegerd o substi- 
tuto para servir durante a licenga ou ate o fim do mandato. 

Art. 36 — O cargo de Conselheiro Seccional e incompativel com o de membro 
do Conselho Federal. 

Art. 27 — Compete ao Conselho Seccional: 
I — cumprir e exercer, no territdrio da Segao, os deverts e atribuigoes refe- 

ridos no art. 18, incisos I a V desta lei; 
II — colaborar, com o Tribunal de Justiga, na elaboragao das bases do con- 

curso e no julgamento das provas e titulos para o ingresso na magistratura 
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vitalicia, indicando raprescntantes para esse fim (art. 124 inci&o III, da Consti- 
tuigao Federal; Lei n.0 1.727, de 8 de dezembro de 1952); 

III — eleger a sua Diretoria e os Delegados ao Conselho Federal (art. 14); 
IV — elaborar e alterar o seu Regimento Interno, no qual regulara: 
a) as atribuigdes dos membros da Diretoria; 
b) a ordem dos trabalhos o funcionamento das sessdes; 
c) a competencia das camaras (art. 4.°, § 5.°) e das comissoes (art. 29); 
d) o quorum para as deliberagoes; 
e) a organizagao e servigos da Secretaria e Tesouraria; 

f) o quorum, a ordem dos trabalhos e o funcionamento das reunioes de Assem- 
bldia Geral (art, 36, § 2.°); 

g) a epoca e modalidade do pagamento das contribuigoes obrigatdrias e taxas 
(arts. 143 e 144, § 2/>); 

h) o programa e a realizagao do exame de provisionamento (art. 48); 

V — promover a organizagao e o bom funcionamento das Subsegoes, inter- 
vindo nelas e designando-lhes Diretoria provisdria; 

VI — elaborar e alterar o Regimento Interno da Diretoria das Subsegoes, 
ouvidas estas; 

VII — expedir instrugoes para a boa execugao dos servigos e resolugoes da 
Segao e Subsegoes; 

VIII — autorizar a aquisicao de bens e a alienagao de bens mdveis; 

IX — fixar e alterar as contribuigoes obrigatdrias e taxas cobradas aos advo- 
gados, estagiarios e provlsionados, ad referendum do Conselho Federal (arts. 143 
e 144); 

X — deliberar sobre a aplicagao, em casos concretos, das regras de etica 
profissional, cumprindo-lhe orientar e aconselhar os membros da Ordem, nos casos 
submetidos a sua apreciagao, ou que, de oficio, decida apreciar; 

XI — deliberar sobre inscrigdes, incompatitailidades, impedimentos e concela- 
mentos nos quadros da Ordem; 

XII — conhecer e decidir, originariamente, dos processes disciplinares que 
envoivam a aplicagao das penas de suspensao e eliminagao; 

XIII — julgar os pedidos de revisao e decidir, em grau de recurso sobre a 
aplicagao de nenas disciplinares, impostas pelo Presidente, na forma desta lei 
(art. 121, § 3 °): 

XIV — apreciar o relatdrio anual, o balango e contas da sua Diretoria e da 
Diretoria das Subsegoes, antes de submete-Ios a Assembleia Geral (arts. 18, inciso 
XIX, e 35, inciso I); 

XV — rever anualmente, os quadros da Segao e Subsegoes, e o cadastro 
Seccional na forma do dlsposto no art. 11 inciso HI, e § 1.°; 

XVI — deliberar sobre a conveniencia de consultar a Assembldia Geral; 
XVII — resolver os casos omissos, com recurso necessario para o Conselho 

Federal. 
CAPlTULO VIII 

Da Diretoria da Segao e da Subsegao 

Art. 28 — No inicio do seu mandate, a 1.° de fevereiro os membros do Conse- 
lho elegerao, dentre eles, a sua Diretoria, composta de Presidente, Vice-Presidente, 
1° e 2.0-Secretarios, e Tesoureiro. 

Paragrafo unico — A Diretoria do Conselho e a mesma da Segao respectiva. 
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Art. 29 — A Diretoria sera auxiliada por Comissoes de tres membros cada 
uma, sob a presidencia do de inscrigao mais antiga, eleitos conjuntamente com 
aquela. 

§ 1.° — Al£m de outras que venham a ser julgadas necessarias, as Comissoes 
terao as seguintes atribuigoes: 

a) selegao e prerrogativas; 
b) ^tica e disciplina; 
c) defesa e assistencia. 
§ 2.° — Os Conselhos compostos do numero mmimo de membros (art. 21), 

poderao eleger apenas uma Comissao, com as atribuigoes do paragrafo anterior. 
Art. 30 — Os membros da Diretoria da Subsegao serao eleitos discrimina- 

damente, no mesmo dia em que se realizar a eleigao para Conselheiros, pelos 
advogados com domicilio profissional em territorio daquela, dentre os que possui- 
rem os requisites de elegibilidade (art. 21, §§ 3.° e 4.°). 

§ 1.° — A Diretoria da Subsegao se compora de Presidente. Vice-Presidente, 
Secretdrio e Tesoureiro, servindo por dois anos, a comegar de 1.° de fevereiro do 
ano seguinte ao da eleigao. 

§ 2.° — Os membros da Diretoria da Subsegao terao os mesmos deveres e 
incompatibilidade que os da Diretoria da Segao. 

Art. 31 — Compete & Diretoria administrar a Segao ou Subsegao respectiva, 
observar e fazer cumprir esta lei e o Regimento Intemo, devendo representar, 
quando necessario, ao Conselho da Segao. 

Art. 32 — Os membros das Diretorias da Segao e Subsegao exercerao, no que 
Ihes for aplicavel, as atribuigoes dos membros da Diretoria do Conselho Fedtral. 

Art. 33 — Nos casos de licenga ou vaga de cargos da Diretoria, procedcr-se-d 
na forma do estabecido no art. 25. 

CAPITULO IX 
Da Assembleia Geral 

Art. 34 — Constituem a Assembldia Geral da Segao ou Subsegao, os advogados 
Inscritos, que se achem em pleno gozo dos direitos conferidos por esta lei 
(art. 28). 

Art. 35 — Compete a Assembldia Geral: 
I — apreciar o relatdrio anual, o balance e as contas das Diretorias das 

SegQes e das Subsegoes, com recurso necessario para o Conselho Federal; 

II — eleger os membros dos Conselhos Secionais e as Diretorias das Sub- 
segoes; 

III — autorizar a alienagao ou gravame de bens do patrimonio da Segao; 
IV — deliberar sobre qualquer assunto submetido a sua decisao pelo Con- 

selho Secional ou sua Diretoria, ou pelo Conselho Federal (art. 18, inciso XI). 

Art. 36 — A Assembleia Geral reunir-se-a mediante convocagao pela imprensa, 
com cinco dias de anteceddncia: 

I — ordinariamente, no mes de marco de cada ano (art. 35, inciso I) e no 
nies de novembro de cada bienio (arts. 35, inciso II, e 39); 

II — extraordinariamente, quando necessario, por iniciativa do Presidente 
ou de um tergo do Conselho Secional ou determinagao do Conselho Federal (art. 
18, inciso XI), 

§ 1.° — A mesa da Assembldia Geral serd constituida pelo Presidente e Secre- 
tarios da Diretoria da Segao ou Subsegao, e de mais seis advogados convocados 
Para auxiliar os trabalhos e assinar a ata geral. 
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§ 2.° — O quorum para a instalagao da Assembleia Geral sera regulado pelo 
Regimento Interno da Segao, sendo as deliberagoes tomadas pela maioria de 
votos dos presentes. 

§ 3.° — Serao remetidas ao Conselho Federal, ate trinta dias apds a realiza- 
gao da Assembleia Geral, cdpias autenticas da ata geral e dos papeis, documentos 
e contas a ela porventura submetidos, conservados os originais ate pronunciamento 
final daquele Conselho. 

Art. 37 — As Assembleias Gerais poderao realizar-se mediante o conpareci- 
mento simultaneo dos advogados, ou mediante o comparecimento sucessivo, em 
periodo nunca excedente de seis boras. 

Paragrafo unico — Para as deliberagoes mediante comparecimento sucessivo 
serao distribuidas cedulas: 

a) no caso de eleigoes com a indicagao dos lugares a preencher, onde serao 
impresses ou datilografados os nomes dos candidates; 

b) nos demais casos com a indicagao das materias da ordem do dia, adiante 
das quais o advogado apora o seu voto positivo ou negative, datilografado ou em 
letra de forma. 

Art. 38 — Sd poderao votar os advogados com inscrigao na Segao ou Sub- 
segao, em dia com as contribuigoes obrigatdrias, e que estejam exercendo a advo- 
cacia (art. 67): 

Paragrafo unico — Quando o advogado tiver inscrigao principal e suplementar 
(art. 51), sd podera exercer o direito de voto, em cada eleigao, numa das segdes 
em que estiver inscrito, a sua opgao (art. 42, paragrafo unico). 

Art. 39 — As eleigoes para os Conselhos Secionais e Diretorias de Subsegoes 
realizar-se-ao em Assembleia Geral, no mes de novembro do ultimo ano do manda- 
to, em data anunciada pela imprensa local e por comunicagao aos Presidente das 
Subsegdes (art. 36). 

§ 1.° — Nas sedes das Subsegdes, as eleigoes se realizarao perante a Diretoria. 

§ 2.° — Nas comarcas em que houver mais de seis advogados. poderao estes 
votar no edificio do Foro, perante mesa composta pelos tres advogados de inscrigao 
mais antiga, residentes nas respectivas sedes, e designados pelo Presidente da 
Segao ou da Subsegao respectiva. 

§ 3.° — As eleigoes realizadas pelo processo estabelecido nos paragrafos ante- 
riores consideram-se parte da Assembleia Geral da Segao, e as suas atas integrarao 
a ata geral dos trabalhos desta. 

§ 4.° — As atas referidas no paragrafo anterior deverao ser remetidas pelos 
presidentes das mesas dentro de quarenta e oito boras, a Secreetaria da Segao. 

Art. 40 — Os advogados membros da Subsegao terao o direito de votar, na 
sede desta simultaneamente para a eleigao de sua Diretoria e para a composigao 
do Conselho Secional. 

Art. 41 — A Assembleia Geral destinada a eleigoes sera sempre de compare- 
cimento sucessivo em periodo de seis boras, devendo o edital de convocagao indicar, 
alem da bora de inicio e de encerramento, cada um dos locais em que a mesma 
se realizara, na sede da Segao, das Subsecoes e das Comarcas, quando ocorra a 
hipdtese do paragrafo segundo do artigo 39. 

Art. 42 — O voto e pessoal, obrigatdrio e secreto, em todas as reunides de 
Assembleia Geral. 

Paragrafo unico — Por falta injustificada as Assembleias Gerais sera o advo- 
gado advertido mediante a aplicagao da multa minima, dobrada no caso de rein- 
cidencia. 

Art. 43 — A Ordem dos Advogados do Brasil compreende os seguintes quadros: 
I — advogados; 
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II — estagi^rios; 

III — provisionados. 
Art. 44 — Para inscrigao no quadro dos advogados e necessario: 
I — capacidade civil; 
II — diploma de bacharel ou doutor em Direito, formalizado de acordo com 

a lei (art. 53); 
III — certificado de comprovagao do exercicio e resultado do estagio, ou de 

habilitagao no Exame de Ordem (arts. 18, inciso VIII, letras a e b e 49); 
IV — titulo de eleitor e quitagao do servigo militar, se for brasileiro; 
V — nao exercer cargo, fungao ou atividade incompativeis com a advocacia 

(arts. 77 e 83). 
VI — nao ter sido condenado por sentenga transitada em julgado, em processo 

criminal, salvo por crime que nao importe em incapacidade moral; 
VII — nao ter conduta incompativel com o exercicio da profissao (art. 114, 

par^grafo unico). 
Paragrafo unico — Satisfazendo os requisites deste artigo, o estrangeiro sera 

admitido a inscrigao, nas mesmas condigoes estabelecidas para os brasileiros no 
seu pais de origem, devendo exibir, diploma revalidado, quando nao formado no 
Brasil . 

Art. 45 — Para inscrigao no quadro de estagiarios e necessario: 
I — capacidade civil; 
II — carta passada pelo Presidente do Conselho da Segao; 
III — preencher os requisites dos incisos IV a VII do art. 44. 
Art. 46 — Para obter a carta de estagiario, o caudldato exibira, perante o 

Presidente do Conselho da Segao em que pretenda fazer a pratica profissional, 
prova de: 

I — ter diploma de bacharel ou doutor em Direito, formalizado de acordo 
com a lei (art. 53); ou 

n — estar matriculado no 4.° ou 5.° ano de Faculdade de Direito mantida 
pela Uniao ou sob fiscalizagao do Governo Federal; 

III — estar matriculado em curso de orientagao do estagio ministrado pela 
Ordem ou por Faculdade de Direito mantida pela Uniao ou sob fiscalizagao do 
Governo Federal; ou 

IV — haver sido admitido como auxiliar de escritorio de advocacia existente 
desde mais de cinco anos, de Service de Assistencia Judiciaria e de departamen- 
tos juridicos oflclais ou de empresas idoneas, a juizo do Presidente da Segao. 

Paragrafo unico — O estagio para a pratica profissional tera a duragao de 
(2) anos, sendo o programa e processo de verificagao do seu exercicio e resultado 
regulados por provlmento do Conselho Federal (art. 18, inciso VIII, letra a). 

Art. 47 — Para inscrigao no quadro de provisionados e necessario: 
I — capacidade civil; 
II — provisao passada pelo Presidente do Conselho da Segao; 
III — preencher os requisites dos incisos IV a VII do art. 44. 
Art. 48 — Para obter a provisao, o candidate fara prova, perante o Presi- 

dente do Conselho Seccional em que pretende exercer a profissao, de habilita- 
Sao em exame sobre as seguintes materias; 

I — organizagao e principles constitucionais do Brasil; 
II — organizagao judiciaria federal e local; 
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III — direito civil, comercial, criminal e de trabalho; 
IV — pfocesso civil e penal. 
§l.o  o exame de provisionado sera feito perante comissao composta de 

tres advogados inscritos ha mais de cinco anos, na forma regulada no Regimen- 
to Inberino da Segao (art. 27, incLso III letra b). 

§ 2.° — As provisoes serao dadas pelo prazo de quatro anos, para exercicio 
em tres comarcas no maximo, em cada uma das quais nao advoguem mais de 
tres profissionals, podendo ser renovadas, a criterio do Conselho Secional, se o 
provisionado houver exercido ininterruptamente a advocacia. 

Art. 49 — obrigatorio 0 Exame de Ordem para admissao no quadro de 
advogados, aos candidates que nao tenham felto o estagio proflssional ou nao 
tenham comprovado satisfatoriamente 0 sen exercicio e resultado (arts. 18, inci- 
so VIII, letras a e b; 44, inciso III; e 46). 

§ 1.° — o exame de Ordem conslstira em provas de habilitagao proflssional 
feitas perante comissao. 

§ 2.° — Serao dispensados do exame de ordem os membros da Magistratura 
e do Ministerio Publico que tenham exercido as respectivas fungoes por mais de 
dois anos, bem como, nas mesmas condigoes, os professores de Faculdade de 
Direito oficialmente reconhecidas. 

Art. 50 — A inscricao nos quadros da Ordem far-se-a mediante requerimento 
dirigido ao Presidente da Segao, ou Subsegao, instruido com a prova dos requisites 
dos arts. 44, 45 ou 47 e mengao: 

I — do nome do requeronte por extenso, e do nome proflssional abreviado, 
a ser usado. 

II — da nacionalidade, estado civil e filiagao; 
III — da data e lugar do nascimento; 
IV — do domicilio atual e anteriores; 
V — do enderego e telefone profissionais; 
VI — da natureza da inscrigao e impedimentos; 
VII — da data e procedencia do diploma, carta ou provisao; 
VIII — da comarca em que estabelecera a sede principal da sua advocacia; 
IX — das comarcas onde pretende advogar, se se tratar de provisionado. 
Art. 51 — O advogado, fara a inscrigao principal na Segao em que situar a 

sede de sua atividade (art. 50, inciso VIII). 
Paragrafo unico — Al£m da principal, o advogado devera requerer inscrigao 

suplementar nas Segoes em que passar a exercer habitualmente a profissao. 

Art. 52 — A inscrigao principal habilita o advogado ao exercicio permanente 
da atividade proflssional em Secao Respectiva, e ao exercicio eventual ou tempo- 
rario em qualquer parte do territdrio nacional. 

§ 1.° — Considera-se exercicio tempordrio da profissao a intervengao judicial 
que nao exceda de cinco causas por ano. 

§ 2.° — Constitui condigao da legitimidade do exercicio temporario da advo- 
cacia em outra Segao, a comunicagao ao Presidente desta do ingresso em juizo, 
com a indicagao; 

a) do nome e enderego do constituinte e da parte contrdria; 

b) da natureza da causa; 
c) do cartdrio e instancia em que corre o processo; 
d) do enderego permanente do advogado. 
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Art. 53 — A certidao de cotagao de grau fornecida pela respectiva Faculdade 
de Direito, e a prova de haver apresentado o diploma para registro, na repartigao 
federal competente, admitira o advogado a inscrigao provisdria, satisfeitos os 
demais requisites do art. 44. 

§ 1.° — A inscrigao provisdria vigorara pelo prazo de um ano, dentro do 
qual deve ser apresentado o diploma devidamente registrado para tornd-la defi- 
nitiva. 

§ 2.° — Pode o Conselho Seccional, mediante a comprovagao de nao caber ao 
interessado a culpa pela demora do registro do diploma, prorrogar o prazo referido 
na alinea anterior. 

Art. 54 — O pedido de inscrigao nos quadros da Ordem sera divulgado por 
aviso afixado na porta da sede da Segao, e pela imprensa oficial local, onde a 
houver, cinco dias uteis, pelo menos, antes de ser informado pela Comissao de 
Selegao e Prerrogativas ou pela Diretoria da Subsegao. 

§ 1.° — Sera decidido pelo Presidente da Segao o pedido que tenha parecer 
unanime favordvel. 

§ 2.° — Fora de hipotes-s prevista no paragrafo anterior, o caso sera de 
competencia do Conselho Secional. 

§ 3.° — Se o Conselho recusar a inscrigao, serao os motivos da recusa comu- 
nicados ao candidate, em oficio reservado, para o enderego constante do reque- 
rimento. 

§ 4.° — Da dccisao do Presidente cabera recurso do interessado para o Con- 
selho Secional, e do pronunciamento deste para o Conselho Federal. 

§ 5.° — O disposto no paragrafo anterior sera aplicavel as decisoes de cance- 
lamento nos quadros da Ordem, em razao da falta, por pcrda ou carencia anterior, 
de qualquer dos requisites dos arts. 44, 45 e 47, e aos casos de averbagao de impe- 
dimento ou de suspensao do exercicio profissional. 

CAPlTULO X 
Da inscrigao na Ordem 

Art. 55 — Qualquer advogado ou pessoa interessada podera, a todo tempo 
representar contra a inscrigao e promover a averbagao do impedimento, a sus- 
pensao e o cancelamento. 

Art. 56 — Sera licenclado do exercicio da advocacia, mediante requerimento 
proprio, representagao de terceiro ou de oficio pelo Conselho Secional, o pro- 
fissional que: 

I — passar a exercer, temporariamente, cargo, fungao ou atividade incom- 
pativeis com a advocacia (arts. 77 a 83); 

II — sofrer doenga mental considerada curavel. 

Art. 57 — Sera cancelado dos quadros da Ordem, alem do que incidir na 
Penalidade de eliminagao (art. 115), o profissional que: 

I — requerer exclusao; 

II — passar a exercer, em carater definitivo, cargo, fungao ou atividade 
Incompativels com a advocacia (arts. 77 a 83); 

III — perder a qualidade de eleitor, sendo brasileiro; 
IV — perder a capacidade civil; 

V — interromper o exercicio da advocacia por mais de tres anos consecuti- 
vos, sem causa justa e comunicada ao Conselho Secional. 

Art. 58 — fi imutavel o numero atribuido, em ordem cronolbgica, a cada 
inscrigao. 
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Paragrafo unico — As inscriQoes obedecerao a tres ordens numericas: 
I — numeros cardinals simples, para as inscrigoes principals (art. 51); 
II — numeros cardinais acrescidos da letra A, para as inscrigdes suplemen- 

tares (art. 51, paragrafo unico); 
III — numeros cardinais acrescidos da letra B, para as inscsigoes feitas por 

transferencia de outra Segao. 
Art. 59 — Efetuada a inscrigao, e prestado o compromisso, sera expedida a 

respectiva carteira de identidade, de uso obrigatorio no exerciclo da profissao. 
§ 1.° — A carteira expedida aos inscritos na Ordem, assinada pelo Presidente 

da Segao, constitul prova de identidade para todos os efeitos legais. 
§ 2.° — Da carteira constarao, alem da impressao digital, a individuagao 

completa do inscrito, a indicagao dos impedimentos em que incorrer, e o foro e as 
comarcas em que o estagiario e o provisionado podem exercer a sua atividade 
(arts. 50; 68, paragrafo unico; e 80). 

§ 3.° — Podera ser expedido igualmente cartao de identidade aos inscritos 
com os mesmos requisites e efeitos da carteira (art. 18, inciso XVI). 

Art. 60 — Perante o Conselho Secional ou a Diretoria da Subsegao prestarao 
os advogados, estagiarios e provissionados, antes de Ihes ser entregue a carteira 
profissional, o compromisso seguinte; 

"Prometo exercer a advocacia com dignidade e independencia, observando 
os preceitos de etica e defendendo as prerrogativas da profissao; nao pleiteando 
contra o dlreito, contra os bons costumes e a seguranga do Pais, e defendendo, 
com o mesmo denodo, humildes e poderosos." 

Art. 61 — A exibigao da carteira ou cartao de identidade pode ser exigida 
pelos Juizes, autoridades ou interessados, a fim de verificar a habilitagao pro- 
fissional. 

§ 1.° — Sera impedida a intervengao do profissional que nao comprovar a 
habilitagao, salvo se asslnar, sob as sangoes civis e penais, o compromisso de 
faze-lo no prazo de quinze dias, prorrogavel por mais quinze (arts. 66, §§ 1.° 
e 2.°. 

§ 2.° — Findo o prazo do compromisso sem aquela comprovagao, o ato sera 
tido por inexistente. 

Art. 62 — Os Regimentos Intemos dos Conselhos Secionais regularao as for- 
malidades para expedigao de nova carteira ou cartao de identidade, em caso 
de perda ou extravio do original. 

Paragrafo unico — Logo que for requerida a substituigao, a Secretaria da 
Segao, a vista dos seus assentamentos, expedira certificado que assegure ao pro- 
fissional a continuagao da atividade. 

TfTULO II 
Do Exercicio da Advocacia 

CAPtTULO I 
Da legitimagao e dos atos privativos 

Art. 63 — O exercicio das fungoes de advogado, estagiario e provisionado 
somente e permitido aos inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do 
Brasil, e na forma desta lei (art. 52). 

Paragrafo unico — A denominagao de advogado e privativa dos Inscritos no 
quadro respective (art. 43, inciso I e 132). 

Art. 64 — No seu minlsterio privado o advogado presta servigo piiblico, cons- 
tituindo, com os juizes e membros do Ministerio Piiblico, element© indispensa- 
vel a adminlstragao da Justiga. 
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Art. 65 — Entre os juizes de qualquer instancia e os advogados nao ha hie- 
rarquia nem subordinagao, devendo-se todos consideraqao e respeito reciprocos. 

Art. 66 — Salvo nos processes de habeas corpus, o advogado postulara em 
juizo ou fora dele fazendo prova do mandato, que pode ser outorgado em instru- 
mento particular datilografado, ou por termos nos autos. 

§ 1.° — Afirmando urgencia ou razao instante, pode o advogado apresen- 
tar-se sem procuraqao do cliente, obrigando-se a exigl-la no prazo de quinze 
dias, Independentemente de cauqao. 

§ 2.° — Os afcos praticados ad referendum serao havidos como inexistentes 
se a ratificagao nao se realizar no prazo marcado. 

§ 3.° — A procuraqao com a clausula ad udicia habilitara o advogado a pra- 
ticar todos os atos judicials, em qualquer foro ou instancia. 

§ 4.° — A procuraqao com a clausula ad judicia et extra alem dos poderes 
referidos no paragrafo anterior, habilitara o advogado a praticar todos os atos 
extrajudiciais de representaqao e defesa perante: 

a) quaisquer pessoas juridicas de direito publico, seus drgaos, ministerios, 
desdobramentos e repartigoes de qualquer natureza, inclusive autarquias e enti- 
dades paraestatais; 

b) quaisquer pessoas juridicas de direito privado, sociedades de economia 
mista ou pessoa fisica em geral. 

§ 5.° — As clausulas referidas nos paragrafos 3° e 4.° dispensam a indicagao 
dos juizos, orgaos, repartigoes e pessoas perante as quais tenham de produzir 
efeito, bem como a mengao de outros poderes, por mais especiais que sejam, 
salvo os de receber citagao, confessar, transigir, aesistir receber e dar quitagao 
e firmar compromisso. 

§ 6.° — O advogado que renunciar o mandato continuara, durante os dez 
dias seguintes a notificagao da renuncia, a representar o mandante, desde que 
necessdrio para evitar-lhe prejuizo (art. 108, inciso XVIII). 

Art. 67 — A advocacia compreende, alem da representagao em qualquer juizo 
ou tribunal, mesmo administrativo o procuratdrio extrajudicial, assim como os 
trabalhos, juridicos de consultoria e assessoria e as fungoes de diretoria juridica. 

§ 1.° — O habeas corpus pode ser requerido pelo proprio paciente ou por 
qualquer pessoa, mesmo estrangeira, 

§ 2.° — No foro criminal o proprio reu podera defender-se se o juiz Ihe reco- 
nhecer aptidao, sem prejuizo da nomeagao de defensor insert to na Ordem, onde 
houver. 

§ 3.0 — Compete privativamente aos advogados elaborar e subscrever peti- 
goes iniciais, contestagoes, replicas, memoriais, razoes, minutas e contraminu- 
tas nos processes judiciais, bem como a defesa em qualquer foro ou instancia. 

Art. 68 — Os estagiarios poderao praticar os atos judiciais nao privativos 
de advogado (art. 67, § 3.° e exercer o procuratdrio extrajudicial. 

Paragrafo unico — Ao estagiario somente e permitido receber procuragao eni conjunto com advogado, ou por subestabelecimento deste, e para atuar sendo 
academlco, no Estado ou circunscrigao territorial em que tiver sede a Faculdade 
em que for matriculado. 

Art. 69 — Os provisionados so poderao exercer a advocacia em primeira ins- 
tancia. 

Art. 70 — fi licito a parte defender seus direitos por si mesma ou por pro- 
curador apto, mediante licenga do juiz competente: 

I — nao havendo ou nao se encontrando presente, na sede do juizo, advoga- 
do ou provlsionado; 
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n — recusando-se a aceitar o patrocinio da causa, ou estando impedidos os 
advogados e provisionados presentes na sede do juizo, que serao ouvldos previa- 
mente sobre o pedido de licenga; 

III — nao sendo da confian?a da parte os profissionais referidos no Inci- 
so anterior, por motivo relevante e provado. 

Paragrafo unico — Nas hipoteses previstas neste artigo, tratando-se de ma- 
t6ria criminal, qualquer cidadao apto podera ser nomeado defensor do reu. 

Art. 71 — Sao nulos os atos privados de advogados praticados por pessoas 
nao inscritas na Ordem ou por inscritos impedidos ou suspenses, sem prejuizo 
das sangoes civis ou penais em que incorrerem (arts. 61, I 2.°, 127 e 131). 

CAPiTULO II 
Das sociedades de advogados 

Art. 72 — Os advogados poderao reunir-se, para colaboraqao profisslonal 
reciproca, em sociedade civil de trabalho, destinada a disciplina do expediente 
e dos resultados patrimoniais auferidos na prestagao de servigos de advocacia 
(art. 1.371 do Codlgo Civil; arts. 1.° e 44, § 2.°, da Lei n.0 154, de 25 de novem- 
bro de 1947). 

§ 1.° — As atviidades profissionais que reunem os socios em sociedades se 
exercem indlvidualmente, quando se tratar de atos privativos de advogado, ainda 
que revertam ao patrimonio social os honorarios respectivos. 

§ 2.° — Os advogados socios de uma mesma sociedade profissional nao podem 
representar em juizo clientes de interesses opostos. 

§ 30 — para disciplina do disposto no paragrafo anterior, as procuragoes 
serao outorgadas indlvidualmente aos advogados, e indicarao a sociedade de que 
fagam parte. 

§ 4.° — A denominagao social tera, obrigatoriamente, 0 nome de um advoga- 
do, pelo menos, responsavel pela sociedade. 

§ 5.° — Aplicam-se a sociedade de advogados as regras de etica profissional 
que dlsciplinam a propaganda e publicidade. 

§ 6.° — Os estagiarios poderao fazer parte das sociedades de advogados. 

Art. 73 — As sociedades organizadas para 0 exercicio da profissao adquirem 
personalidade juridica com o registro dos seus contratos, atos constitutivos, esta- 
tutos ou compromissos, nas Segoes da Ordem em que forem inscritos os seus 
membros (art. 13, inciso VII, letra c). 

§ 1.° — Antes do registro serao os referidos atos submetidos ao julgamento 
do Conselho Secional respective. 

§ 2.° — Serao arquivadas no mesmo registro as alteragoes dos contratos, atos 
constitutivos, estatutos ou compromissos sociais e os atos da vida societaria que 
devam produzir efeito em relagao a terceiros. 

Art. 74 — Constarao da carteira de identidade do advogado e dos seus assen- 
tamentos nos cadastros secional e geral, o nome da sociedade de que faga parte 
e dos seus associados. 

Art. 75 — Nao serao admitldos a registro, nem podem funcionar, as socie- 
dades de advogados que: 

I — apresentem caracteristicas tiplcamente mercantis; 

II — tenham titulo ou razao social que se preste a confusoes ou importe no 
desprestigio da advocacia; 

TIT — tenham na denominagao social nome de pessoa: 

a) que nao faga parte da sociedade; 



- 131 - 

b) a cujo uso exclusivo nao tenha direito o membro da sociedade; 
c) que esteja impedida de advogar. 
Paragrafo unico — Sera excluido da sociedade qualquer membro que tenha 

a sua inscriqao cancelada nos quadros da Ordem. 
Art. 76 — fi prolbido o registro em qualquer oflcio, junta ou departamento, 

de sociedade com objetivo juridico-profissional, bem como o funcionamento das 
que nao observem o dlsposto nos artigos anteriores. 

CAPxTULO III 

Das incompatibilidades e impedimentos 
Art. 77 — Considera-se incompatibilidade o conflito total, e impedimento 

o conflito parcial, de qualquer atividade, funijao ou cargo piibllco, com o exerci- 
cio da advocacla. 

§ 1.° — Compreende-se entre as fungoes publlcas que podem determinar a 
Incompatibilidade ou o impedimento, qualquer fungao delegada exercida em 
comissao ou por servidor de entidade a quern o poder publico a tenha cometido 
por lei ou contrato. 

§ 2.° — Excluem-se das disposigdes do § 1° os servldores das entidades sin- 
dlcals de qualquer grau e das entidades asslstenclais e de aprendizagem admi- 
nistradas e mantidas pelas classes empregadoras. 

§ 3.° — A incompatibilidade determina a proibigao total (arts. 78 e 79) e o 
proporcionar a captagao de cllentela do exercicio da advocacia. 

Art. 78 — O exercicio da advocacia e incompativel com qualquer atividade, 
fungao ou cargo publico que reduza a independencia do profissional ou propor- 
cione a captagao de cllentela (art. 83). 

Art. 79 — A advocacia e incompativel, mesmo em causa propria, com as 
seguintes atlvidades, fungoes e cargos. 

I — Chefe do Poder Executive e seus substitutes legais, Minlstros de Esta- 
do, Secretdrlos de Estado, de Territorios e munlcipios; 

II — membros da mesa de orgao do Poder Legislative federal e estadual da 
Camara Legislativa do Dlstrito Federal e Camaras dos munlcipios das capitals; 

III — membros de drgaos do Poder Judiciario da Uniao, do Distrito Federal, 
dos Estados e Territorios, bem como dos Tribunals de Contas da Uniao do Dis- 
trito Federal, dos Estados, Territorios e munlcipios e do Tribunal Maritimo; 

IV — Procurador-Geral e Subprocurador-Geral da Republlca bem como titu- 
lares de cargos equivalentes no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribu- 
nal Milltar, no Tribunal Superior do Trabalho e nos Tribunals de Contas da 
Uniao, dos Estados, Territorios e munlcipios, e do Tribunal Maritimo; 

V — Procuradores-Gerais, Subprocuradores-Gerals, procuradores e sutapro- 
curadores do Distrito Federal, dos Estados, dos Territorios e dos munlcipios. 

VI — Presidentes, Superintendentes, Diretores, Secretarios, delegados, te- 
soureiros, contadores, chefes de servlgo, chefes de gabinete e oficiais ou auxl- 
uares de gabinete de qualquer servigo da Uniao, do Distrito Federal, dos Esta- 
dos, Territories e munlcipios, bem como de autarqulas, entidades paraestatais, 
Bociedades de economla mista e empresas administxadas pelo Poder Publico; 

VII — servidores publicos inclusive de autarqulas e entidades paraestatais, 
e empregados de sociedades de economia mista e empresas concesslonarias de 
servlgo publico, que tlverem competencia ou interesse direta ou indlreta, eventual 
on permanentemente no langamento, arrecadagao e flscallzagao de impostps, 
taxas e contrlbulgoes de carater obrlgatorio, Inclusive parafiscals, ou para apli- 
Car multas relacionadas com essas atividades; 
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Vin — tabeliaes, escrivaes, escreventes oficiais dos registros publicos e quaia- 
quer serventuarios do foro extrajudicial; 

IX — corretores de fundos publicos de cafe, de cambio, de mercadorlas e 
de navlos; 

X — leiloeiros, trapicheiros, despachantes e empresarios ou admistrado- 
rea de armazens gerais; 

XI — milltares, assim definidos no seu respectivo estatuto, inclusive os das 
policias mill tares do Distrito Federal, dos Estados, Territorlos e municipios; 

XII — policiais, de qualquer categoria, da Uniao, do Distrito Federal, dos 
Estados, Territdrios e municipios. 

Paragrafo unico — Excetuam-se da incompatibllidade referida no inciso III 
os juizes supientes nao remunerados e os juizes eleitorais (art. 80, incisos I e II), 

Art. 80 — Sao impedldos de exercer a advocacia, mesmo em causa proprla; 
I — juizes supientes, nao remunerados, perante os juizos e tribunals em 

que tenham funcionado ou possam funcionar; 
II — juizes e supientes nomeados nos termos dos arts. 110, inciso II, 112, 

inciso II, e 116 da Const!tuiqao Federal, em materia eleitoral; 
ttt _ membros do Poder Legislativo, contra ou favor das pessoas juridlcas 

de direito publico, das entidades paraestatais, das sociedades de economia mlsta 
ou de empresas concessionarias de servigo publico; 

IV — membros do Ministerio Publico da Uniao, do Distrito Federal, dos Es- 
tados e Territdrios, contra as pessoas de direito publico em geral, e nos proces- 
sos judlclais ou extrajudlciais que tenham relaqao direta ou indireta com as 
funqoes do seu cargo ou do drgao a que servem; 

V — servldores publicos inclusive de autarquias e entidades paraestatais e 
empregados de sociedade de economia mista, contra as pessoas de direito publi- 
co a que estiverem vinculados, excluidos os professores de direito; 

VI — advogados, estagiarios ou provisionados em processo em que tenham 
funcionado ou devam funcionar como juiz, peri to ou no desempenho de qualquer 
serviqo judiciario; 

VH — os membros dos tribunals administrativos, contra os orgaos a que 
pertencerem. 

Paragrafo unico — Todo impedimento, original ou supervenlente, devera ser 
averbado na carteira e cartao de identldade do proflssional (art. 59 e § 3.°) por 
iniciativa sua ou pelo Conselho Secional, de oficio ou medlante representaqao. 

Art. 81 — Os magistrados, membros do Ministerio Publico, servidores publi- 
cos, inclusive de autarquias e entidades paraestatais e os funclonarios de socie- 
dades de economia mista, definltivamente aposentados ou em disponibilidade, 
nao terao qualquer incompatibllidade ou impedimento para o exercicio da advo- 
cacia, decorridos dois anos do ato que os afastou da funqao. 

Art. 82 — Todas as funqoes e cargos, mesmo slmplesmente tecnlcos ou admi- 
nistrativos, de natureza judlciaria, militar ou policlal, sao incompativels com 
o exercicio da advocacia. 

Art. 83 — O Conselho Federal regulara e dlsciplinara, em provimentos espe- 
ciais, os casos de incompatibllidade e impedlmentos sobre os quais incidam as 
regras genericas dos artigos 77 e 78 (art. 18, inciso VIII, letra d). 

CAPfTULO IV 
Dos deveres e direitos 

Art. 84 — Sao deveres do advogado; 
I — defender a ordem juridlca e a Constituiqao da Republica, pugnar pela 

boa apllcaqao das leis e rapida admlnistraqao da Justiqa, e contrlbulr para o 
aperfelqoamento das instituiqoes juridicas; 
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II — velar pela existencia, fins e prestigio da Ordem, aceitar os mandates 
e encargos que Ihe forem confiados por esta, e cooperar com os que forem inves- 
tldos de tais mandates e encargos; 

III — manifestar, ao se inscrever na Ordem, a existencia de qualquer impe- 
dimente para o exercicio da profissao, e comunicar no prazo de trinta dias, a 
supervenlencia de incompatibilidade ou impedimento. formulando consulta, no 
caso de duvida; 

IV — observar os preceltos do Codigo de fitica Profissional; 
V — guardar sigilo profissional; 
VI — exercer a profissao com zelo e probidade, observando as prescrigoes 

desta lei; 
VII — defender, com independencia, os direitos e as prerrogativas profis- 

sionais e a reputagao da classe; 
VIII — zelar a propria reputagao, mesmo fora do exercicio profissional; 
IX — velar pala dignidade da magistratura, tratando as autoridades e fun- 

cionarios com respelto e independencia, nao prescindindo de igual tratamento; 
X — representar ao poder competente contra autoridades e funcionarios 

por falta de exagao no cumprimento do dever; 
XI — prestar, gratuitamente, servigos profissionais aos necessitados, no sen- 

tido da lei, quando nomeado pela Assistencia Judiciaria, pela Ordem ou pelo 
juizo; 

XII — recusar o patrocinio de causa que considere imoral ou ilicita, salvd 
a defesa em processo criminal; 

XIII — tratar com urbanidade a parte contraria e seus advogados, as teste- 
inunhas, peritos e demais pessoas que figurem no processo nao compartindo nem 
estimulando ddios ou ressentimentos; 

XIV — nao aceitar procuragao de quern ja tenha advogado constituido, salvo; 
a) com autorizagao previa daquele com o qual ira colaborar ou ao qual substi- 

tulra; 
b) para revogagao de mandate, por motivo juste, se o advogado anterior, 

Aotificado dos motives apresentados pelo constituinte para a revogagao, nao 
demonstrar a sua improcedencia no prazo de vinte e quatro horas; 

c) se o constituinte comprovar que pagou tudo que era devido ao advogado 
interior, e este recusar a autorizagao referlda na alinea a; 

XV — nao se pronunciar publicamente sobre caso que saiba entregue ao 
Patrocinio de outro advogado, salvo na presenga dele ou com o seu previo e 
expresso assentimento; 

XVI — recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funclo- 
nou ou deva funclonar, ou sobre fate relacionado com pessoa de quern seja ou 
fol advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte; 

XVII — promover, no caso de perda, extravlo ou subtragao de autos que se 
ebcontravam em seu poder, as seguintes providencias: 

a) comunicar o fate ao Presidente da Segao ou Subsegao em cujo territerio 
ocorrer; 

b) requerer a restauragao dos autos respectivos; 
XVIII — indenizar, prontamente, o prejuizo que causar, por negllgencla, 

erro irrecus&vel ou dolo; 
XIX — restitulr ao cliente, findo o mandate, os papois e documentos a ele 

Pertencentes, salvo os que sejam comuns ao advogado e ao cliente e os de que 
Precise para prestar contas; 
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XX — prestar contas ao constituinte quando as deva, ou proper contra ele 
aqao de prestasao de contas, quando se recuse a recetae-las ou a Ihes dar quita- 
qao; 

XXI — continuar a representar o cllente, durante os dez dias seguintes a 
notificagao da renuncia do mandate, desde que necessario para evitar-lhe pre- 
juizo; 

XXII — pagar em dia as contribui§6es devidas a Ordem. 
Paragrafo unico — Aos estagiarios e profissionais aplica-se o disposto em 

todos os inclsos deste artigo, excetuando-se, quanto aos estagiarios, os de 
numeros XX e XXI 

Art. 85 — Nenhum receio de desagradar a uiz ou a qualquer autoridade 
nem de incorrer em impopularidade, detera o advogado no cumprimento das suas 
tarefas e deveres. 

Art. 86 — Sao direitos do advogado: 
I — exercer, com llberdade, a profissao em todo o territorio nacional (art. 

52) na defesa dos direitos ou interesses que Ihe forem confiados; 
II — fazer respeitar, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional 

a invlolabilidade do seu domicillo, do seu escritorio e dos seus arqulvos; 
IH — comunicar-se, pessoal e reservadamente, com os seus clientes, ainda 

quando estes se achem presos ou detidos em estabelecimento civil ou milltar, 
mesmo incomunicavels; 

IV — exigir, quando preso em flagrante, por motive de exerciclo da pro- 
fissao, a presenga do Presidente da Segao local para a lavratura do auto res- 
pectivo, como condi5ao da sua validade; 

V — nao ser recolhido preso, antes da sentenga transitada em julgado, senao 
em sala especial de Estado-Malor; 

VI — ingressar livremente: 
a) nas salas de sessdes dos Tribunals, mesmo alem dos cancelos que separam 

a parte reservada aos magistrados; 
b) nas salas e dependenclas de audiencias, secretaries, cartorios, tabelio- 

natos, oficios de justiga, inclusive dos registros publlcos, delegacies e prisoes; 
c) em qualquer edificio ou recinto em que funcione repartigao judicial, poli- 

cial, ou outro servigo publico onde o advogado deva praticar ato ou colher prova 
ou informagao utll ao exercicio da atividade profissional, dentro do expediente 
regulamentar ou fora dele, desde que se ache presente qualquer funcionario. 

VII — permanecer sentado ou em pe, e retirar-se de qualquer dos locals 
indlcados no inciso anterior, independentemente de licenga; 

vm — dlrigir-se aos juizes, nas salas e gabinetes de trabalho, independen- 
temente de audiencia previamente marcada, observando-se a ordem de chegada: 

IX — fazer juntar aos autos, em segulda a sustentagao oral, o esquema ou 
resumo da sua defesa; 

X — pedlr a palavra, pela ordem, durante 0 julgamento, em qualquer julzo 
ou Tribunal para, mediante intervengao sumaria, e se esta Ihe for permitida a 
criterlo do ulgador, esclarecer equivoco ou duvida surgida em relagao a fatos, 
documentos ou afirmagoes que influam ou possam influir no julgamento; 

XI — ter a palavra, pela ordem, perante qualquer juizo ou Tribunal para 
replicar a acusagao ou censura que Ihe sejam feitas durante ou por motivo do 
julgamento. 

XII — reclamar, verbalmente, ou por escrito, perante qualquer juizo do 
tribunal, contra a inobservancia de preceito de lei, regulamento ou regimento: 
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XIII — tomar a^sento a direlta dos Juizes de primeira instancia, falar senta- 
do ou em pe em juizos e Tribunals, e requerer pela ordem de antigiiidade; 

XIV — examinar em qualquer Julzo ou Tribunal autos de processes findos 
ou em andamento, mesmo sem procuraqao, quando os respectivos feitos nao 
estejam em regime de segredo de justiqa, podendo coplar peqas e tomar aponta- 
mentos; 

XV — examinar em qualquer repartiqao policial, mesmo sem procuraqao 
autos de flagrante e de inquerito, findos ou em andamento, ainda que conclusor 
a autoridade, podendo copiar peg as e tomar apontamentos; 

XVI — ter vistas em cartorio dos autos dos processes em que funcione, 
quando, havendo dois ou mais litigantes com procuradores diversos, haja prazo 
comum para contestar, defender, falar ou recorrer; 

XVII — ter vista fora dos cartorios, nos autos de processes de natureza 
civil, criminal, trabalhlsta, mllitar ou administratlva, quando nao ocorra a hlpo- 
tese do inclso anterior; 

XVIII — receber os autos referidos no inciso anterior, mesmo sem procurar 
pelo prazo de dez dlas, quando se tratar de autos findos, e por quarenta 
e oito horas, quando em andamento, mas nunca na fluencia de prazo; 

a) sempre que receber autos, o advogado assinara a carga respectiva ou 
dara recibo; 

b) a nao devolugao dos autos dentro dos prazos estabelecidos autorizara o 
funcionario responsavel pela sua guarda ou autoridade superior a representar 
ao presidente da Segao da Ordem, para as sangoes cabiveis (arts. 108, inclso 
XXI e 112, inclso II); 

XIX — recusar-se a depor r.o caso do art. 84. inciso XVI, e a informar o que 
constitua sigilo profissional; 

XX — ter ferias, nos termos desta lei (arts. 87 a 93), e assistencia social 
na forma da legislagao propria; 

XXI — ser publlcamente desagravado, quando ofendldo no exercicio da 
Profissao (art. 133); 

XXII — contratar previamente e por escrito, os seus honorarios profissionais 
(art. 84, Inciso XXI); 

XXIII — usar as vestes talares e as insignlas privatlvas de advogado. 

§ 1.° — Aos estagiarlos e provisionados apllca-se o disposto nos inclsos 
(com as restrigSes dos arts. 48, 2.°; 68, paragrafo unico, in fine; 69), II, III," 
Xiv, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XXI. 

§ 2.° — Nao se aplica o disposto nos inclsos XVI e XVII: 

I — quando o prazo for comum aos advogados de mais de uma parte e 
€les nao acordarem nas primelras vinte e quatro horas, sobre a divisao daquele 
cntre todos, acordo do qual o escrivao ou funcionario lavrara termos nos autos, 
se nao constar de petlgao subscrita pelos advogados; 

II — ao processo sob regime de segredo de justiga; 

III — quando exlstirem, nos autos, documentos originals de dificil restau- 
raQao ou ocorrer circunstancia relevante que justifique a permanencia dos autos 
no cartorio, secretarla ou repartigao, reconheclda pela autoridade em despacho 
nrotlvado, proferldo de oficlo, medlante representagao, ou a requerimento da 
Parte interessada; 

IV — at6 o encerramento do processo ao advogado que houver deixado de 
devolver os respectivos autos no prazo legal, e so fizer depois de intlmado. 
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§ 3.° — A inviolabilidade do domicilio e do escritdrio profisslonal do ad- 
vogado nao envolve o direito de asilo, e somente poderd ser quebrada modiante 
mandado judicial, nos casos prevUtos em lei. 

CAPtTULO V 
Das ferias 

Art. 87 — Para efeito de ferias do advogado, e a seu requerimento, sera 
sobreestado, ate o maximo de 30 dias, o andamento de qualquer processo judi- 
cial ou extrajudlcial, independentemente de audiencia das partes. 

§ 1.° — Nao obsta ao deferimento do pedldo o fato de contar o mandate 
do advogado poderes para substabelecer. 

§ 2.° — Figurando no processo varies advogados em mandate conjunto ou 
sucessivo, somente um de cada parte podera exercltar o direito assegurado neste 
artlgo, em cada periodo de um ano. 

Art. 88 — Salvo mediante concordancia das partes interessadas, nao cabe 
o pedido de suspensao; 

I — quando ja designado dia certo para diligencla ou audiencia, a realizar-se 
no periodo compreendido pelas ferias; 

II — quando o processo se encontrar na fase final da execu?ao. 
Paragrafo unico — Nao se consldera dia certo, para efeito do disposto neste 

artigo, a data provavel do julgamento de processo incluido em pauta. 
Art. 89 — Sera denegada a suspensao do processo requerlda temerariamente, 

quando se comprove: 

I — o intuito meramente protelatdrio; 
II — o prejuizo irreparavel a parte adversa ou a interesse public©; 
HI — nao haver decorrido um ano desde o ultimo periodo de ferias utllizado 

pelo advogado. 

Paragrafo unico — Provado o carater temerarlo da suspensao ja deferida, 
sera esta revogada, se ainda em curso, oficiando-se ao Conselho Seclonal para a 
imposlqao das penas dlsciplinares cabiveis (arts. Ill e 112), sem prejuizo da 
responsabilidade civil ou criminal em que o advogado haja incorrido. 

Art. 90 — Nao pode o advogado exercitar o direito de suspensao do processo 
por mais de trlnta dias em cada ano, admitindo-se o seu parcelamento, at4 o 
maximo de tres periodos. 

Paragrafo unico — Para dlscipllna do disposto neste artigo, as ferias con- 
cedidas serao comunlcadas a Seqao ou SubseQao local da Ordem, fazendo-se a 
anota?ao no cadastro respective do advogado. 

Art. 91 — O advogado convencido de requerimento temer&rio de ferias, ou 
de burla a regra do art. 90. nao podera exercer novaraente o direito a suspensao 
do processo senao decorridos dois anos do cumprimento das penalidades que 
Ihe foram impostas. 

Art. 92 — Determinada a suspensao do processo fica interrompldo o curso 
dos prazos processuals, devolvidos por Inteiro, as partes logo que termlne o 
periodo de ferias requerido. 

Art. 93 — Cabe recursos do despacho que deferlr ou indeferir o pedido de 
suspensao; 

I — nos processos extrajudiciais, mediante representaQao em apartado, para 
a autoridade superior; 

II — nos processos judiciais; 
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a) mediante agravo de instrumento, do juizo origindrio para a instancia 
superior; 

b) mediante agravo vlndo do relator para o Tribunal respective. 

CAPITULO VI 
Da Assistencia Judiciaria 

Art. 94 — A assistencia judiciaria, destinada a defesa judicial dos necessl- 
tados no sentido da lei, regular-se-a por legislagao especial, observadas as dlspo- 
slgoes desta lei e as convengoes internacionais. 

Art. 95 — No Estado onde houver servigo de Assistencia Judiciaria mantido 
pelo Governo, caber a a Segao ou Subsegao da Ordem a nomeagao de advogados 
para o necessltado, depois de deferido o pedido em juizo mediante a comprova- 
gao do estado de necessldade. 

Art. 96 — O advogado indicado pelo servigo de Assistencia Judiciaria, pela 
Ordem, ou pelo Juiz, sera obrigado, salvo justo motivo, a patrocinar gratuita- 
mente a causa do necessltado ate final, sob pena de censura e multa, nos 
termos desta lei, (artlgos 108, inclso XIX, 111 e 112). 

Paragrafo linico — Sao justos motives para a recusa do patrocinlo: 

a) ser advogado constituido pela parte contraria ou pessoa a ela llgada 
ou ter com estas relagoes profisslonals de interesse atual; 

b) haver dado a parte contrdrio parecer verbal ou escrlto sobre o objeto da 
demanda; 

o) ter opinlao contraria ao direito que o necessltado pretende pleltear, decla- 
rada por escrlto; 

d) 'ter de ausentar-se para atender a mandato anteriormente outorgado, ou 
para defender interesses proprlos inadlavels. 

Art. 97 — Sera proferldo para a defesa da causa o advogado que o inte- 
ressado indlcar, com declaragao escrlta de que aceita o encargo. 

Art. 98 — A gratuidade da prestagao de servigos ao necessltado nao obsta 
ao advogado a percepgao de honorarlos, quando: 

I — for a parte vencida condenada a paga-los; 
II — ocorrer o enrlquecimento ou a recuperagao patrimonial da parte ven- 

cedora; 
III — sobreviver a cessagao do estado de necessidade do beneficlario. 

Art. 99 — Os estaglarlos auxlliarao os advogados nomeados para a assis- 
tencia judiciaria, nas tarefas para as quais forem deslgnados. 

CAPITULO VII 
Dos honorarios profissionais 

Art. KM) — A prestagao de servigo profissional assegura aos inscritos na 
Ordem o direito aos honorarlos contratados ou, na falta de contrato, dos que 
forem flxados na forma desta lei. 

Paragrafo unlco — O dlsposto neste artigo nao se apllca: 
I — quando o advogado fol nomeado pela Assistencia Judiciaria, pela Ordem, 

ou pelo Juiz, salvo nos casos do art. 98; 
II — quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa 

em processo oriundo de ato pratlcado no exercicio da proflssao ou em agao 
penal. 

Art. 101 — Na falta de estlpulagao ou de acordo, os honorarlos serao flxados 
por arbitramento judicial em percentagem sobre o valor da causa. 
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§ 1.° — Nos casos qua versem sobre £ervi?o, monte ou bem de valor redu- 
zido em que o criterio da percentagem possa conduzir a honorarios infim-s 
arbitrar-se-a a remuneracao compativel com o trabalho. 

§ 2.° — No caso em que o objeto da agao ou do servico nao tenha valor 
economlco, ou quando o que Ihe for atribuido nao corresponda a realidade arbi- 
trar-se-a, igualmente, a remuneracao compativel com o trabalho. 

§ 3.° — Proceder-ee-a a exame pericial, se a fixagao do valor da causa on 
do servico depender de avaliacao, e esta exlgir conhecimento especiallzado. 

§ 4.° — Nas agoes de indenizagao por ato ilicito, o valor da causa sera 
o monlante do dano apurado e, quando se tratar de Ilicito contra a pessoa, 
o da soma dos danos emergentes com o capital fixado para a constltuigao da 
renda. 

§ 5.° — Na fixagao dos honorarios os arbltradores e o juiz terao em conta: 
a) o grau de zelo e competencia do profissional; 
b) o lugar da prestagao do servigo; 
c) o carater da intervengao, conforme se trate de cllente avulso, habitual 

ou permanente; 
d) a possibilidade de flcar o advogado impedido de intervlr em outros casoe 

ou de encontrar dificuldades peculiares no exerciclo do mandate. 
Art. 102 — Os Conselhos Seccionais poderao flxar tabclas de honorarios 

sujeitando-as a homologagao do Conselho Federal. Essas tabelas prevalecerao 
na falta de estlpulagao por exato. 

Art. 103 — Na falta de estlpulagao escrita em contrario, um tergo dos hono- 
rarios e devldo no Inicio do servigo, outro tergo ate a declsao da prlmeira 1ns- 
tancla, e o restante na final. 

Art. 104 — Se o advogado fizer juntar aos autos, ate antes de cumprlr-se 
o mandate de levanlamento ou precatorio, o seu contrato de honorarios, o juls 
determlnara Ihe sejam estes pagos dlretamente, por dedugao da quantla a ser 
receblda pelo constituinte, salvo se este provar que ja os pagou. 

Paragrafo unico — Aplica-se, igualmente. o disposto neste artigo quando 
se tratar de honorarios fixados na condenagao. 

Art. 105 — Prescreve em cinco anas a agao para cobranga de honorarios 
de advogado, contado a prazo: 

I — do vencimento do contra'.o, se houver; 

n — da decisao final do processo; 

ni — da ultlmagao do servigo extrajudiclal; 

IV — da deslstencla ou transagao; 

V — da remincia ou renovagao do mandato. 

Paragrafo unico — A agao executlva sera instruida com o instrumento do 
mandato, que constltui prova de existencia de contrato de servigos profissionals. 

Art. 106 — O advogado subestabelecido com reserva de poderes nao pode 
cobrar honorarios sem a intervengao daquele que Ihe conferlu o subslabelecl- 
mento. 

Paragrafo unico — Devem ambos, subestabelecente e subestabelecido, acor- 
dar-se, previamente, por escrito, na remuneragao que Ihes toca, com a inter- 
vengao do outorgante. 

Art. 107 — O advogado credor de honorarios e despesas feitas no desem- 
penho do mandato, tern privileglo especial sobre o objeto deste. 
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CAP1TULO vni 
Das infra^oes disciplinares 

Art. 108 — Constitul infragao disciplinar: 
I — itransgredir preceito do Codigo de fitica Profissional; 
II — exercer a proflssao quando Impedido de faze-lo, ou facilitar, por qual- 

quer meio o seu exerciclo aos nao inscrito ou impedldos; 
III — manter socledade profissional fora das normas e preceitos estabele- 

cidos nesta lei; 
IV — valer-se de agsnciador de causas, mediante particlpa?ao nos hono- 

rarios a receber; 
V — angariar ou captar causas, com ou sem a IntervenQao de tercelros; 
VI — assinar qualquer escrlto destinado a processo judicial ou para efeito 

extra judicial, que nao tenha felto, ou em que nao tenha colaborado; 

VII — advogar contra literal disposigao de lei, presumida a boa fe e o 
dlreli'.o de faze-lo com fundamento na Inconstituclonalidade, na Injustlga da 
lei, ou em pronunclamento judicial anterior; 

VIII — vlolar slgilo profissional; 
IX — prestar concurso a cllentes ou tercelros para a reallzacao de ato 

contrario a lei ou destinado a frauda-la; 
X — sollcltar ou receber de constltulnte qualquer importancia para apli- 

cagao Ulclta ou desonesta; 
XI — receber provento da parte contraria ou de terceiro, relaclonado com 

o objeto do manda'.o, em expressa autorizagao de constltulnte; 
XII — aceitar honorarios, quando funcionar por nomeaQao da Assistencia 

Judlciarla, da Ordem ou do Julzo, salvo nos casos do art. 98. 
XIII — estabelecer entendlmento com a parte adversa, sem autoriza^ao 

do cllente, ou clencla ao advogado contrario; 
XIV — locupletar-se, por qualquer forma, a custa do cllente ou da parte 

ad versa, por si ou por Interposta pessoa; 
XV — prejudlcar, por culpa grave, Interesse conflado ao seu patrocinio; 
XVI — acarretar, conscientemente, por ato proprio, a anulacao ou a null- 

dade do processo em que fundone; 
XVII — fazer requerlmento temerario de fdlas; 
XVIII — abandonar a causa sem justo motive, ou antes decorridos dez 

dlas da Intlmaqao ao mandate para constituir novo advogado, salvo se antes 
desse prazo for junta aos autos nova procuragao; 

XIX — recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistencia gratuita aos 
necessltados no sentldo da lei, quando nomeado pela Assistencia Judlciarla pela 
Ordem ou pelo Julzo; 

XX — recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cllente de quan- 
tlas recebldas dele, ou de tercelros por conta dele; 

XXI — reter, abusivamente. ou extravlar autos recebidos com vistas ou s:m 
confianga; 

XXII — fazer publlcar na imprensa, desnecessaria e habitualmente, alega- 
?6es forenses ou relatlvas a causas pendentes; 

XXIII — revelar negoclaqao confldencial para acordo ou transacao, enta- 
bolada com a parte contraria ou seu advogado, quando tenha sido encamlnhada 
com observancla dos preceitos do Codigo de fitlca Profissional; 
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XXIV — deturpar o teor do dispositive de lei, de citagao doutrinaria ou 
de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alega?6es da parte con- 
traria, tentando confundir o adversario ou iludlr o Julz da causa; 

XXV — fazer imputaQao a terceiro de fato definldo como crime, em nome 
do constituinte, sem au.orizagao escrita deste; 

XXVI — praticar, no exercicio da atividade profissional qualquer apao ou 
omissao definlda como crime ou contravenqao; 

XXVII — nao cumprir, no prazo estabelecldo, dsterminaQao emanada de 
orgao ou autoridade da Ordem, em materia da competencia desta, depots de 
regularmente notlficado; 

XXVIII — deixar de pagar a Ordem, pontualmente, as contrlbui?6es a que 
esta obrigado; 

XXIX — praticar, o estagiario ou o provlsionado, a'.o excedente da sua 
habilltagao; 

XXX — faltar a qualquer dever profissional imposto nesta lei (artigo 8.). 
Paragrafo unico — As faltas serao consideradas graves, leves ou escusaveis, 

conforme a natureza do ato e as circunstanclas de cada caso. 

CAPiTULO IX 
Das penalidado e sua aplica^ao 

Art. 109 — As penas disciplinares consistem em: 
I — advertencia; 
II — censura; 
III — multa; 
IV — exclusao do recinto; 
V — suspensao do exercicio da profissao; 
VI — eliminagao dos quadros da Ordem. 
Art. 110 — A pena de advertencia e aplicavel nos casos das infragaes defl- 

nidas no art. 108, inciso I, II, III, IV, V, VI, VII. VIII, XXII, XXIII, XXVII, 
XXVIII, e XXIX. 

Paragrafo unico — Aplica-se, igualmente, a pena de advertencia ao des- 
cumprimento de qualquer dos deveres prescrltos no art. 84, quando para a infra- 
?ao nao se tenha estabelecido pena maior. 

Art. Ill — a pena de censura e aplicavel: 
I — nos mesmos casos em que cabe a pena de advertencia, quando nao 

haja circunstancla atenuante, ou nao se trate da prlmeira infragao cometida; 
n — as infragoes primarias definidas no artigo 108, inclsos VIII, XII, XIII, 

XIV. XV, XVI, XVII, XIX, XXIV s XXV. 
Art. 112 — a pena de multa e aplicavel, cumulativamente com a ou:ra pena 

igualmente cabivel, nos casos das infragoes definidas nos artigos 42, paragrafo 
unico, 108, incisos II, III, VI IX, nos artigos 121, § 4.° e 124, § 2.° 

Art. 113 — A pena de exclusao do recinto e aplicavel a infragao definida 
nos artigos 121, § 4° e 124, § 2.° 

Art. 114 — A pena de suspensao e aplicavel: 

I — nos mesmos casos em que a pena de censura quando haja reincidencia; 
n — nos casos de primeira incldencla nas infragoes definidas nos artigos 

108, incisos IX, X, XI, XIV, XX, XXI, 115, § 2° e 127, § 4.° (artigos 115, inciso I, 
117, §§ V5 e 2.°). 

Ill — aos que deixarem de pagar as contribuigoes, taxas e multas (artigos 
143 e 144), depois de convidados a faze-lo por edital, com o prazo de trinta dias, 
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sem men?ao exprsssa da falta de pagamen o, mas com a cita?ao deste dispo- 
sitive; 

IV — aos que incidirem em erros reiterados, que evidenciem inepcia profis- 
slonal, e ate que prestem novas provas de habilitacao; 

V — aos que mantenham conduta incompativel com o exercicio da profissao. 
Paragrafo tinico — Considera-se conduta incompativel com o exercicio da 

profissao: 
a) a pratlca reiterada de jogo de azar, como tal definido em lei; 
b) a incontinencia publica e escandalosa; 
c) a embrlaguez habitual. 
Art. 115 — A pena de ellmina?ao e aplicavel: 
I — aos que reincidlrem nas infragoes definidas no art. 108 incisos IX, X, 

XI, XIV, XX e XXVI (art. 114, inclso II); 
II — aos que incidirem na pena de suspensao por tres vezes, ainda que em 

Segoes dlferentes; 
III — aos que parderem os requisites dos incisos IV e VII do art. 44, ou 

houverem felto falsa prova de qualquer dos demais; 
IV — aos que, susptnsos por falta de pagamento das contribuigoes, taxas ou 

multas, delxarem decorrer tres anos de suspensao (art. 117, § 1.°). 
Paragrafo unico — Durante o processo para aplicagoes da pena de elimi- 

nagao, poderd o Conselho determinar medida preventiva irrecorrivel de suspen- 
sao do exercicio da advocacla, ate a decisao final. 

Art. 116 — A pena de multa sujeita o infrator ao pagamento de uma quantia 
fixada pela decisao que a aplicar, de acordo com o crddito da indivldualizagao 
prescrlto nos arts. 119 e 120. 

§ 1.° — A multa varia entre o minimo correspondente ao valor de uma anui- 
dade (art. 144), e o maxlmo do seu decuplo. 

§ 2.° — A falta de pagamento da multa no prazo de vinte dias, a partir da 
data da penalldade imposta, determinara a suspensao do exercicio da profissao 
(art. 117, § 1.°, sem prejuizo da sua cobranga por agao executiva (art. 145). 

Art. 117 — A pena de suspensao acarreta ao infrator a interdigiio do exer- 
cicio profissional em todo o terrltorio nacional, pelo prazo de trinta dias e doze 
meses, fixado pela decisao que o aplicar, de acordo com o criterio de indivldua- 
lizagao prescrito nos arts. 119 e 120. 

§ 1.° — A suspensao por falta de pagamento de contribuigoes, taxas ou 
multas so cessara com a satlsfagao da divida, podendo estender-se ate tres anos, 
decorrldos os quals serd o profls/ilonal automatlcamente eliminado dos quadros 
da Ordem (art. 115, inciso IV). 

§ 2.° — A suspensao, decorrsnte da recusa injustlficavel de prestagao de 
contas ao cllente (arts. 84, inciso XX, e 108, Inciso XX), vigorara enquanto a 
obrlgagao nao for cumprida. 

Art. 118 — A pena da elimlnagao acarreta ao infrator a perda do direito 
de exercer a profissao em todo o territorlo nacional. 

Art. 119 — Os antecedentes proflsslonals do acusado, as atenuantes, o grau 
de culpa por ele revelado, as clrcunstancias e as conseqiiencias da infragao, 
devem ser considerados para o fim de decidir; 

I — sobre a conveniencla da apllcagao cumulativa de multa e outra pena- 
lidade; 

II — qual o tempo da suspensao e o valor da multa aplicavel. 
Art. 120 — Sao clrcunstancias que atenuam a aplicagao das penas previstas 

nesta Lei: 
I — a ausencla de qualquer antecedente disclpllnar; 
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n — o fato de haver cometido a falta na defesa de prerrogativa de profissao; 
III — o exercicio assiduo e proficiente de mandato ou encargo em qualquer 

dos orgaos da Ordem; 
TV — a prestagao de servi?os gratuitos; 
V — a prestaQao de bons servi?os a classe ou a causa publica. 
Art. 121 — O poder de punlr dlsciplinarmente os advogados, estaglarlos 

e provisionados compete ao Conselho da Segao onde o acusado tenha inscri?ao 
principal. 

8 1.° — Se a falta for cometida em outra Se?ao, o fato sera apurado pelo 
Conselho local, com a interven^ao do acusado ou de curador que o defenda, e o 
processo remetldo a Se?ao em que o mesmo tiver inscri?ao principal, para jul- 
gamento, cujo resultado sera comunicado a Se?ao onde a falta foi cometida. 

§ 2.° — Da decisao absolutoria do acusado, na hlpotese do paragrafo ante- 
rior, podera recorrer o Presidents desta, no prazo de 15 dlas a partlr do recebi- 
mento da comunlca^ao. 

§ 3.° — As penas de advertencia, censura e multa serao impostas pelo Pre- 
sidente do Conselho, em oflcio reservado, nao se fazendo constar dos assenta- 
mentos do acusado senao no caso de relncldencia. 

§ 4.° — Quando se tratar de falta cometida perante o Conselho Federal, ao 
Presidents deste cabera a Imposigao das penas de advertencia, censura e multa, 
alem da exclusao do reclnto. 

§ 5.° — Nos casos dos paragrafos tercelro e quarto cabera recurso do Inte- 
ressado para o Conselho respective (art. 137). 

Art. 122 — O processo disciplinar sera Instaurado msdlante representagao 
de qualquer autoridade ou pessoa interessada ou de oflcio pelo Conselho ou sua 
Comlssao de fitica e Dlsclplina. 

§ 1.° — A instaura?ao do processo procederd audlencla do acusado, notifi- 
cado para, dentro de quinze dlas, apresentar defesa prevla, que exclua o pro- 
cedlmento disciplinar. 

§ 2.° — Instaurado o processo, o acusado podera acorapanha-lo em todos os 
seus tsrmos, tendo novo prazo de quinze dlas para a defesa, em seguida ao 
parecer final da Comlssao de fitlca e Dlsclplina. 

§ 3.° — O prazo para defesa podera ser prorrogado por motive relevante, 
a julzo do Relator. 

§ 4.° — Se a Comlssao de fitica e Dlsclplina opinar, por unanlmldade, pela 
improcedencia da represantagao (S 1°) ou da acusagao (§ 2.°), o Presidents do 
Conselho podera determinar o arqulvamento do processo, nao cabendo recurso 
dessa decisao. 

§ 5.° — O advogado podera sustentar oralmente a defesa em seguida ao voto 
do Relator, pelo prazo de vlnte minutos, prorrogavel a crlterio do Presidente do 
Conselho. 

§ 6.° — Se o acusado nao for encontrado ou1 for revel, sera nomeado cura- 
dor qua o defenda. 

Art. 123 — Os membros do Conselho devem dar-se de suspeitos e, se nao 
o fizerem, poderao ser recusados pelas partes nos mesmos casos estabelecldos nas 
leis da processo. 

Paragrafo unico — Compete ao proprlo Conselho decidir, sumariamente, 
sobre a suspelgao, a vista das alegadas Injurias que Ihe forem assacadas nos tri- 
bunals ao corpo coletlvo. contra as autos, para o fim de serem riscadas as 
expressoes que as contenham. 

Art. 124 — Os juizes e tribunals exercerao a polltlca das audlenclas e a 
corregao de acessos de llnguagem veriflcados em escritos nos autos, sem pre- 
juizo da responsabllldade disciplinar em que Incorrer o faltoso (art. 122). 
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§ 1.° — Os juizes representarao a instancia superior, e os membros dos 
tribunals ao corpo coletivo, contra as injurias que Ihes forem assacadas nos 
autos, para o flm de serem rlscadas as expressoes que as contenham. 

§ 2.° — Pelas faltas cometldas em audiencia ou sessoes de julgamento, os 
juizes e tribunals somente poderao aplicar a pena de exclusao de recinto (arts. 
121 a 129). 

Art. 125 — O Conselho de Se^ao podera deliberar sobre falta cometida em 
audiencia, ainda quando as autoridades judiciarias ou os interessados nao repre- 
sentem a respeito, e independentemente da penalidade imposta no juizo comum 
(art. 124, I 2°). 

Art. 126 — Fica automaticamente rea^oes e provas produzldas. 
Art. 127 — Transltada em julgado, a apllcagao das penalidades de suspensao 

e elimina?ao, o Conselho expedlra comunlcagao a Secretaria do Conselho Federal, 
a todas as Se^oes da Ordem, e cada uma destas as Subsecoes e as autoridades 
judlcidrlas locals, a flm de assegurar a execugao da pena. 

g 1.° — As autoridades judiciarias comunicarao a aplicagao da penalidade, 
imedlatamente, a todos os escrivaes e serventuarlos que Ihes sao subordinados. 

§ 2.° — Os escrivaes dos feitos onde funcionem advogados sujeltos as penas 
referldas neste artlgo, intlmarao, dentro de quarenta e oito horas, por oficlo, as 
partes interessadas a constituir novo advogado, sob pena de revella (art. 126). 

§ 3.° — O proflsslonal suspenso ou elimlnado recolherd A Secretaria da Segao 
a sua carteira de identidade, sob pena de apreensao judicial. 

§ 4.° — Se nao recolher a carteira, quando exigida pelo Presidente da Se?ao 
ou Subse?ao, ou se a apresentar viclada, o proflsslonal suspenso Incorrera em 
nova pena de suspensao, com multa no maxlmo, sem prejuizo da responsabill- 
dade criminal em que incidlr. 

Art. 128 — permltido ao condenado a qualquer pena disciplinar requerer 
a revisao do processo. 

g 1.° — A16m de erro de julgamento, ou condenagao baseada em falsa prova, 
a revisao podera ser concedida em caso de reabilita?ao da conduta do advogado. 

g 2.° — Se a pena de eliminaqao resultou da pratlca de crime, somente 
depots de decorridos dois anos do seu cumprimento podera o condenado pedir 
revisao. 

Art. 129 — A jurlsdlQao disciplinar estabeleclda nesta lei nao exclui a juris- 
dlQao comum, quando o fato constltua crime ou contravengao. 

Art. 130 — Caberd sempre o apelo ao Poder Judiciario contra a imposigao 
de pena disciplinar, nos casos de erro na aplicagao da lei. 

Art. 131 — Incorrera nas penas do art. 47 da Lei das Contravengoes Penals, 
aquele que, sem estar legalmente habllltado, usar carteira ou cartao de identi- 
dade, vestes, insignlas e titulo privatlvos de advogado, estaglirlos ou provlslo- 
nado, ou anunciar de qualquer modo a falsa qualldade. 

Art. 132 — Os presldentes do Conselho Federal, da Segao e da Subsegao, 
tern qualldade para aglr mesmo crlmlnalmente, contra qualquer pessoa que 
infrlngir as dlsposigoes desta lei, e em geral, em todos os casos que digam res- 
peito as prerrogativas, a dlgnldade e ao prestigio da advocacia. 

g 1.° — Podem eles Intervlr, ainda, como asslstentas, nos processos-crimes 
em que sejam acusados ou ofendldos os inscrltos na Ordem. 

g 2.° — Compete-lhes, igualmente, representar as autoridades sobre a conve- 
niencla de vedar o acesso aos cartorlos, juizos ou Tribunals, aos intermedl&rlos 
de negocios, tratadores de papel ou as pessoas que, por falta de compostura, 
possam comprometer o decoro da profisslo. 

Art. 133 — No caso de ofensa a membro da Ordem no exercicio da profissao, 
por maglstrado, membro do Mlnlsterlo Publico, ou por qualquer pessoa, autorl- 
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dade, funcionario, serventuario, ou orgao de publlcidade, o Conselho Seccional, de 
oficlo ou mediante representaijao, ouvida a Comissao de fitica e Disclpllna, pro- 
movera o publico desagravo do ofendido, sem prejuizo da responsabllldade cri- 
minal em que incorrer o ofensor (art. 86, inciso XXI). 

Art. 134 — Para os fins desta lei, o Presldente do Conselho Federal e os 
Presidentes das Se?5es poderao requisitar copias autentlcas ou fotostatlcas de 
pegas de autos, a quaisquer tribunals, julzos, cartorios, repartigoes publlcas, 
autarquias e entidades estatais ou paraestatais. 

Paragrafo unico — Durante o periodo da requlsigao, nao correm os prazos 
processuais. 

CAP1TULO X 
Dos Recursos 

Art. 135 — Cabem recursos para o Conselho Federal de todas as decisoes pro- 
feridas pelo Conselho Secional sobre: 

a) estagio profissional e Exame de Ordem; , 
b) inscrigao nos quadros da Ordem; 
c) incompatibilidades e Impedimentos; 
d) processo disciplinar e sua revisao; 
e) 6tica profissional; 
f) deveres e dlreitos dos advogados; 
g) registro e funclonamento das socledades de advogados; 
h) Incldencia do Regimento Intemo; 
i) elelgoes nas Segoes e Subsegoes; 
j) relatorio anual, balango e contas das Dlretorias das Segoes e Subsegoes; 
k) casos omissos nesta lei. 
Art. 136 — Cabem embargos infringentes da declsao proferlda pelo Conselho 

Seccional ou Conselho Federal, quando nao for unanlme ou dlverglr de manl- 
festagao anterior, do mesmo ou de outro Conselho. 

Art. 137 — Cabe recurso para o Conselho respective, de qualquer despacho 
dos Presidentes do Conselho Federal ou Seccionais que importe em declsao de 
carater definitive, salvo na hlpotese do art. 122, § 4.° 

Art. 138 — Quando a declsao for obscura, omissa, contradltorla ou aparen- 
temente inexequivel, podera a parte opor embargos de declaragao. 

Art. 139 — o dlrelto de recorrer competlrfi ao profissional que for parte no 
processo e, nos casos previstos nesta lei, aos Presidentes dos Conselhos Federal 
e Seccionais, e as delegagoes (arts. 17, I 2.°, in fine; 18, paragrafo unlco; 24 
e 121, 5 2.°). 

Art. 140 — Todos os recursos de que trata esta lei serao interpostos no prazo 
de qulnze dlas, contados da publlcagao, na Imprensa oflclal, do ato ou declsao 
(art. 121, § 2.°), e serao recebldos no efeito suspensive. 

Paragrafo unico — Nos casos de comunlcagao por oficlo reservado, o prazo 
para interposlgao do recurso se conta da data do efetlvo recebimento daquele. 

Art. 141 — Salvo dlsposlgao em contrario, apllcam-se aos recursos estabele- 
cidos nesta lei as regras do Codigo de Processo Civil e lels complementares. 

TITULO III 
Disposigoes Gerais e Transitorias 

CAPlTULO I 
Disposigoes Gerais 

Art. 142 — A Ordem dos Advogados do Brasil constltul servigo publico federal, 
gozando os seus bens, rendas e servlgos de Imunldade trlbutfirla total (art. 31, 
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inciso V, letra a, da Constituigao Federal), e tendo estes franquia postal e 
telegraflca. 

§ 1.° — Nao se aplicam a Ordem as disposi^oes legais referentes as autar- 
quias ou entldades paraestatais. 

§ 2.° — O Poder Executive provera, no Distrito Federal e nos Territdrios, a 
Lnstalagao condlgna da Ordem, cooperando eom os Estados para o mesmo fim. 

Art. 143 — A Ordem tern a prerrogativa de impor contribui?6es, taxas e 
multas a todos os que exercem a advocacia no Pais. 

Art. 144 — Todos os inscritos na Ordem pagarao, obrigatoriamente, a con- 
tribulgao anual e taxas que forem fixadas pelas Segoes. 

8 1.° — Os advogados pagarao anuidades em cada uma das Segoes em que 
se inscreverem. 

8 2.° — As anuidades poderao ser pagas em quotas periodicas fixadas pela 
Segao ou pelo Conselho Federal. 

8 3.° — Cada Ssgao e Subsegao remetera ao Tesoureiro da Ordem dos Advo- 
gados do Brasil 15% (quinze por cento) das contribuigoes, taxas e multas, e 
5% (clnco por cento) das demais receitas liquidas, destinadas ao Conselho Federal 
(art. 6°, § 3.°, e 12, §1 1° e 2°). 

8 4.° — Olto. por cento (8%) da receita llquida de cada Segao serao reco- 
Ihidos a uma conta especial destinada a premlo por estudos juridlcos, de onde 
serao levantados diretamente para entrega aos premiados, em seguida ao julga- 
mento dos trabalhos inscritos, nos termos de provimento especial do Conselho 
Federal (art, 18, Inciso VIII, letra e). 

8 5.° — Feltas as dedugdes referldas nos paragrafos anteriores, metade das 
anuidades recolhidas em cada Segao sera destinada a Caixa de Assistencla dos 
Advogados, onde a houver (art. 8.°, letra a, do Decreto-lei n.0 4.563, de 11 de 
agosto de 1942). 

8 6.° — O Conselho Federal podera, por votos de dois tergos das delegagdes, 
alterar as percentagens referldas no § 3.° 

Art. 145 — E assegurado a Ordem o dlreito a agao executiva para cobranga 
das contribuigoes, taxas e multas a que estao sujeitos os inscritos nos seus quadros. 

Art. 146 — O pagamento da contribuigao anual a Ordem exclui os inscritos 
nos seus quadros de incidencla obrlgatorla do imposto sindlcal. 

Art. 147 — Os atos da Ordem, salvo quando secretos, serao publicados no 
jornal oflclal da sede do Conselho respectivo ou, na falta de imprensa, por 
edltais aflxados a porta do Forum. 

Art. 148 — Nenhum orgao da Ordem dlscutird nem se pronunciara sobre 
assuntos de natureza pessoal, politica ou religiosa, ou estranhos, de qualquer 
modo, aos interesses da classe dos advogados. 

Art. 149 — O Institute dos Advogados Brasileiros e as instituigoes a ele 
filiadas tem qualidade para promover, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, 
o que julgarem do interesse dos advogados em geral ou de qualquer dos seus 
membros. 

Art. 150 — O cargo de membro dos Conselhos Federal e Seccional, e das 
Diretorlas de Subsegdes, e de exercicio obrigatbrio e gratuito, considerado servlgo 
publlco relevante. 

Paragrafo unico — Ser4 considerado como de servigo piiblico, para todos 
os efeltos, o tempo de exercicio em qualquer cargo dos Conselhos e das Diretorlas 
da Ordem, vedada, portm, a contagem cumulativa do tempo de exercicio em 
outro cargo publlco. 

Art. 151 — Apllca-se aos funcionarios da Ordem dos Advogados do Brasil r 
o regime legal do Estatuto dos Funcionarios Publlcos Civis da Uniao e leis com- 
plementares. 
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CAPtTULO II 
Disposicoes Transitorias 

Art. 152 — fi ressalvado aos advogados nao dlplomados, inscritos no atual 
quadro B da Ordem dos Advogados do Brasll, por forga do regime constitucional 
de llberdade de profissao, o direito ao exercicio da advocacia, em igualdade de 
condl?6es com os advogados dlplomados. 

Art 153 — Durante cinco anos, a partir da data da vlgfencla desta lei, serao 
facultatlvos os requisites do estaglo proflssional e do Exame de Ordem, para 
efelto de inscrl?ao no quadro dos advogados. 

Art 154 — As sociedades de advogados exlstentes no Pais tern o prazo de 
noventa dias, a partir da vigencia desta lei, para se adaptar as suas exlgenclas, 
submetendo a reglstro os sens contratos, atos constltutlvos, estatutos ou com- 
promlsso, e suas altera?6es (arts. 73 e 76). 

Art. 155 — Enquanto o Tribunal de Justi^a do Dlstrito Federal tiver juris- 
dlgao sobre territories federals, cabera ao Conselho da Segao do Dlstrito Federal 
a competencia referlda no art. 27, inclso 11, desta lei, relatlvamente ao ingresso 
na magistratura vltalicla dos mesmos terrltorios. 

Art. 156 — O Conselho Seccional de Estado de que fol desmembrado e Terri- 
torlo tem jurlsdigao sobre este enquanto nele nao se instalar a Segao da Ordem. 

Art. 157 — Fica extinto o quadro de sollcitadores, ressalvado o direito dos 
que exerclam profissao, sem limlte de tempo. 

Art. 158 — Entende-se prorrogado o mandate dos membros dos Conselhos 
e das Dlretorlas da Ordem dos Advogados do Brasll at6 A posse dos que forem 
eleitos na conformidade desta lei. 

Art 159 — Esta lei entra em vigor trlnta dias depols de publlcada, em todo 
o territorio nacional. 

Art. 160 — Revogam-se as disposigoes em contrarlo. 

PROJETO DE LEI DA CAMAEA N.a 127, DE 1961 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA UNIAO 
PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 1962 

A Camara dos Deputados aprovou, nos termos do art. 169 do Regl- 
mento Intemo, o seguinte; 

Ms Comissdes de Constituigdo e Justiga e de Finangas.i 

ANEXO N.0 4 — PODER EXECUTIVO 
> 

4.01.01 — PRESIDfiNCIA DA REPCBLICA (DESPESAS PROPRIAS) 

DOTACAO 
Rubricas da Despesa Fixa 

Cr$ 
Variavei 

Cr9 
DESPESAS ORDINARIAS 
VERSA 1.0.00 — CUSTEIO 

Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil 
Subconsignagoes: 

1.1.01 — Venclmentos   
1.1.02 — Subsidies e representagoes 
1.1.07 — Ajuda de custo   
1.1.08 — DlArias   
1.1.09 — Substitulgoes   

6.000.000 
1.800.000 
8.000.000 
6.000.000 
1.156.000 
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DOTAgAO 
Kubricas da Despesa Fixa Variavel 

CrS Cr$ 

1.1.12 — Salirio-famllia   192.000 
1.1.13 — Gratlfica?ao de funcao   305.000 
1.1.16 — GratificaQao pela representagao de ga- 

binete     30.000.00 
1.1.21 — Gratifica?ao adlclonal por tempo de 

servi?o   612.000 

7.109.000 46.956.000 

Total da Conslgna?ao 1.1.00   54.065.000 

Conslgna?ao 1.3.00 — Material de Consume e de Transformacao 

SubconslgnaQoes: 

1.3.02 — Artlgos de expedlente, desenho, enslno 
e educacao   1.500.000 

1.3.03 — Material de limpeza, conservagao e de- 
slnfecgao   1.700.000 

1.3.04 — Combustlveis e lubrlficantes   9.000.000 
1.3.05 — Materials e acessorios de m&qulnas, de 

vlaturas e de aparelhos  7.000.000 
1.3.10 — Mat^rlas-prlmas e produtos manufatu- 

rados ou semimanufaturados destinados 
a qualquer transforma?ao   900.000 

1.3.11 — Produtos quimicos, biologlcos, farma- 
ceutlcos e odontologicos; artlgos clnir- 
gicos e outros de uso nos laboratorlos 507.000 

1.3.13 — Vestuarlos, unlformes, equlpamentos e 
acessorios; roupa de cama, mesa e 
banho   6.000.000 

Total da ConslgnaQao 1.3,00   26.607.000 

ConsignaQao 1.4.00 — Material Permanente 

Subconslgnagoes: 

1.4.03 — Material blbllogrdfico em geral; filmes 1.200.000 
1.4.04 — Ferramentas e utensUlos de oflclnas .. 450.000 
1.4.05 — Materials e acessorios para instalaqoes 

el6trlcas   800.000 
1.4.08 — Material artistlco; instrumentos de mu- 

sica; Inslgnias, fiamulas e bandelras 300.000 
1.4 09 — UtensUlos de copa, cozlnha, dormitorio 

e enfermaria   1.500.000 
1.4.11 — Modelos e utensUlos de escrltdrlo, bl- 

blloteca, enslno, laboratorlo e gablnete 
t6cnico ou clentiflco   390.000 

1.4.12 — Moblllarlo em geral   5.000.000 
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DOTAgAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ Cr$ 
1.4.13 — Objetos hlstoricos e obras de arte; esp6- 

cimens e outras pegas destinadas a cole- 
55es de qualquer natureza   450.000 

Total da Consignagao 1.4.00   10.090.000 

Conslgnagao 1.5.00 — Services de Terceiros 

Subconsigna?6es: 
1.5.02 — Passagens, transporte de pessoas e de 

suas bagagens; pedagios   8.000.000 

1.5.03 — Assinaturade orgaos oflcials e de recor- 
tes de publicagoes periodlcas   800.000 

1.5.04 — Iluminagao, forga motrlz e gas   4.500.000 

1.5.05 — Servigos de asselo e higlene; taxas de 
agua, esgo:o e lixo   500.000 

1.5.06 — Reparos, adaptagoes, recupera?ao e 
conservaQao de bens movels   4.000.000 

1.5.07 — Publicagoes, servigos de impressao e de 
encaderna?ao   250.000 

1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, ra- 
diogramas, porte postal e asslnatura de 
caixas postals   20.000.000 

1.5.12 — Aluguel ou arrendamento de imovels; 
foros e despesas de condomlnlo  312.000 

Total da Conslgnagao 1.5.00   38.362.000 

Conslgnagao 1.6.00 — Encargos Diversos 
Subconsignagoes: 

1.6.01 — Despesas miudas de pronto pagamento 800.000 

1.6.03 —Premios, diplomas, condecoragoes e 
medalhas  84.000 

1 6.04 — Festivldades, recepgoes, hospedagens e 
homenagens   8.000.000 

1.6.23 — Diversos: 
1) Manutengao dos paliclos preslden- 

ciais   5.000.000 
2) Manutengao dos Paldclos Preslden- 

clais de Brasilia   35.000.000 

Total da Conslgnagao 1.6.00   48.884.000 

Total da Verba 1.0.00   178.008.000 

Total das Despesas Ordlnarlas   178.008.000 



- 149 - 

DOTAgAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ Cr$ 
UESPESAS DE CAPITAL 
VERB A 4.0.00 — INVESTIMENTOS 

ConslgnaQao 4.1.00 — Obras 
SubconsignaQoes: , . ^ 

4.1.02 — Inlclo de Obras 

1) Para equlpamentos eletricos e ele- 
tronicos de telecomunlcagoes da Pre- 
sldencla da Repiiblica   10.000.000 

4.1.04 — Reparos, adaptagoes, conserva?ao e des- 
pesas de emergencla com bens imovels 6.000.000 

Total da Conslgnagao 4.1.00   16.000.000 

Conslgnacao 4.2.00 — Equlpamentos e Instalac&es 
Subconslgnagoes: 

4.2.01 — Mdqulnas, motores e aparelhos   8.000.000 
4 2.02 — Automdvels de passagelros   15.000.000 
4.2.03 — Camlonetas de passagelros, onlbus, am- 

bulanclas e jipes   6.000.000 
4.2.04 — Autocamlnhoes, autobombas; camlone- 

tas de cargo; auto-socorro   2.700.000 

4 2.10 — InstalaQoes e equlpamentos para obras 5.000.000 

Total da Oonslgna?ao 4.2.00   36.700.000 

Total da Verba 4.0.00   52.700.000 

Total das Despesas de Capital   52.700.000 

mal Geral   230.708.000 

4.01.02 — PRESIDfiNCIA DA REPtTBLICA (ENCARGOS GERAIS) 

Rubricas da Despesa 

DESPESAS ORDINARIAS 
VERBA 1.0.00 — CUSTEIO 

Conslgnacao 1.6.00 — Encargos Diversos 
Subconslgna?5es: , „ 

1.6.23 — Diversos; 

1) Secretarla-Geral do Conselho do De- 
senvolvlmento (Decreto n.0 38.744, 
de l.0-2-56), para elaboracao de 
estudos, projetos e investigagoes eco- 
nomlcas e socials   20.000.000 

1) Grupo de Desenvolvimento da 
Bacia do rio Paraiba do Sul  10.000.000 

Subtotal   30.000.000 
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DOTAgAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

CrS Cr$ 
2) Conselho Coordenador do Abastecl- 

mento (Decretos n.®* 36.521, de 
2-12-54, 38.841, de 12-3-56, e 41.250, 
de 5-4-57). Manutengao e funciona- 
mento, inclusive eiaboraQao de estu- 
dos, realiza^ao de inqueritos, pesqul- 
sas e projetos relaclonados com o 
plane j amen to e coordena?ao da poli- 
tica naclonal de produgao, clrcula- 
Qao, estocagem, distrlbui^ao e con- 
sumo de generos alimenticios   20.000.000 

1 — Execugao de programas reglo- 
nals de abastecimento no que 
se refere a assistencia Wcnica, 
elaboragao de projetos, especl- 
flcaQoes e or?amentos, inclusive 
construgao de mercados distri- 
buldores, felras permanentes e 
outros entrepostos de generos 
alimenticios em colaboragao 
com os Estados e Munlciplos 100.000.000 

Subtotal   120.000.000 

3) Grupo de Trabalho incumbido de 
estudar a sltua?ao economlca da 
Bacia Hidrografica do rio Itajai 
(Decreto n.0 43.395, de 13-3-1958) 7.000.000 

4) Comissao Executiva de ArmazSns e 
Silos: 
1 — Para manuten^ao e constru?ao 

de armazens e silos e centres 
de abastecimento   150.000.000 

5) Comissao Coordenadora da Crla?ao 
do Cavalo Nacional: 
1) Subvengoes (Lei n.0 2.820, de 

10 de julho de 1956, art. 2°, letra 
b e Decreto n.0 41.561, de 22 de 
malo de 1957)   10.000.000 

2) Emprestimos (Lei n.0 2.820, de 
10 de julho de 1956, art. 2°, letra 
c e Decreto n.0 41.561, de 22 de 
maio de 1957, art. 11, paragrafo 
unico)   5.000.000 

3) Manutengao da Comissao   4.000.000 

Subtotal  19.000.000 

6) Comissao Executiva do Piano do 
Carvao Nacional; 
1) Reposlgao correspondente ao art. 

20, paragrafo unico, da Lei 
n.0 3.860   100.000.000 
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Rubricas da Despesa 
DOTAgAO 

Fixa Variavel 
CrS CrS 

2) Contrlbul?ao ao capital da 
UTELFA   600.000.003 

3) Contribul?ao ao capital da SO- 
TELCA   1.900.000.000 

4) Estudos relacionados com a crla- 
gao do slstema da UTELFA e 
suas llnhas   12.000.000 

5) Instala?ao de beneficlamento no 
Parana   30.000.000 

6) Financlamento a lavra em San- 
ta Catarlna   200.000.000 
1) Amplla?ao do atual lavador 

em Capivarl, ou construgao de 
novo em lugar a ser deter- 
mlnado   100.000.000 

7) Estudos e provldenclas relatlvas 
a ampllagao da capacidade de 
beneficlamento em Santa Cata- 
rlna   12.000.000 

8) Pesqulsas e estudos em novas re- 
gioes carbonlferas   12.000.000 

9) AuxDios a ferrovias nas condigoes 
do inciso j, paragrafo linlco do 
art. 1.° da Lei n.0 3.860   10.000.000 

10) Servlgos de agua e saneamento 20.000.000 
11) Usinas termel6tricas no Estado 

de Mato Grosso     20.000.000 

12) Usinas termel6trlcas no Estado 
do Rio Grande do Sul, inclusive 
conclusao dos trabalhos da Usina 
de Candlota e prossegulmento dos 
trabalhos da Usina de Alegrete 200.000.000 

13) Despesas com a execugao do 
Piano: 

1) Material Permanente   3 000.000 

2) Material de Consume    1.000.000 

3) Pessoal   15.000.000 

4) Aluguel de Imovels   600.000 

5) Servlgos e encargos   93.900.000 

6) Conservagao de imbvels   300.000 

7) Transportes   1.500.000 

8) Velculos   3.000.000 

9) Combustivels e lubrlflcantes 500.000 

10) Unlformes e vestudrlos   200.000 119.000.000 
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DOTACAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ Cr$ 
14) Para liquldagao do contrato com 

o Banco do Brasil S.A., relative 
ao fomecimento de carvao as 
ferrovias, nos termos das Leis 
n.os 2.453, de 16 de abril de 1955, 
arts. 1.° e 3.°; 3.353, de 23 de 
dezembro de 1957, art. 14, e 3.860, 
de 24 de dezembro de 1960, art. 19 500.000.000 

15) Auxilios, mediante convenlo com 
as seguintes instituiQoes de assis- 
tencla social: 

1) Paralso das Criangas — 
Urussanga   500.000 

2) Balrro da Juventude — Cri- 
ciiima   500.000 

3) Pequena Obra da Divlna Pro- 
videncla "Dom Orione" — 
Sideiropolls  900.000 

4) Institute Sao Jose — Orleans 500.000 

5) Federagao das Associa?5es 
Rurais de Santa Catarina, 
para amparo aos agricultores 
das regides carboniferas  1.000.000 

6) Ginasio Municipal de Turvo 500.000 
7) Ginasio Marista — Crlcluma 500.000 
8) Educandario N. S. das Dores 

— Turvo   1.000.000 
9) Educandario Madre Regina 

— Ararangua   500.000 
10) Escola de Recuperaqao Social 

Murialdo — Ararangui  500.000 
11) Institute N. S. de Lourdes — 

Sideiropolls  500.000 
12) Educandario S. Joaquim de 

Sao Ludgero  500.000 
13) Institute de Assistencia So- 

cial, Formagao e Cultura — 
Tubarao   1.000.000 

14) Ginasio Madre Teresa Michel 
— Criciuma    500.000 

15) Ginasio "Stela Maris" — La- 
guna   500.000 

16) Colegio Dehor — Tubarao .. 500.000 9.500.000 

16) Pavimenta?ao da Pista do Aero- 
porto de Criciuma   10.000.000 

17) Pavimentagao da Pista do Aero- 
porto de Tubarao   10.000.000 
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Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

CrS Cr$ 
18) Xlnha de transmissao de energia 

€l6trica — Tubarao—Lajes   800.000.000 

19) Trossegulmento da linha de 
transmissao de energia el^trlca 
Tubarao—Ilhota—norte do Esta- 
do e ramlfica?6es para Canoinhas 
e Rio do Sul   300.000.000 

20) Linha de transmissao Tubarao— 
13 de Maio, Gravatal, Armazdm— 
Bra?o do Norte, Azambuja e 
Madre   92.000.000 

21) Linha de transmissao de energia 
eldtrica Ararangud—Sanga da 
Toca, em convenlo com a Prefel- 
tura Municipal de Turvo   5.000.000 

22) Linha de transmissao de energia 
eldtrlca Sanga da Toca^-Som- 
brio, em convenlo com a Prefel- 
tura Municipal de Sombrlo   3.000.000 

23) ServiQos de abastecimento d'agua 
e esgoto em Ararangui   10.000.000 

24) Servi?os de abastecimento d'igua 
e esgoto em Orleans   10.000.000 

25) Servltjos de abastecimento d'agua 
e esgoto em Urussanga   10.000.000 

26) Auxillos, mediante convenlo, com 
as segulntes institulgoes de assls- 
tencla mddico-hospltaiar: 

1) Ambulatorlo Santa Catarina, 
Cocal, Urussanga  1.000 .000 

2) Caixa de Socorro Terezinha 
de Jesus, em Laguna   500.000 

3) Hospital de Caridade Sao 
Jos6, de CriclOma   1.000.000 

4) Hospital de Caridade — Ja- 
guaruna   500.000 

5) Hospital de Caridade Nossa 
Senhora de Fdtlma, Turvo .. 1.000.000 

6) Hospital de Caridade Sao 
Donato Icara — Crlcluma .. 500.000 

7) Hospital Sao Joaqulm — 
Sombrlo   500.000 

8) Hospital Municipal de Santa 
OtUla, Orleans   1.000.000 

9) Hospital Nossa Senhora da 
Concelgao, Tub&rao   2.000.000 

10) Hospital Nossa Senhora de 
F&tlma, Praia Grande  500.000 ; 
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Rubricas da Despesa 

11) Hospital Santa Terezinha, 
Brago do Norte   

12) Hospital Sao Judas Tadeu, 
Meleiro   

13) Hospital Sao Camilo, Imbi- 
tuba   

14) Hospital Sao Marcos, Nova 
Veneza   

15) Hospital Sao Roque, Jacinto 
Machado   

16) Hospital Sao Sebastiao, Turvo 

17) Hospital Senhor Bom Jesus, 
Ararangua   

/7) Ponte rodoferroviaria sobre o rio 

Jacui   
28) Prosseguimento dos estudos e 

pesquisas das regloes carbonife- 
ras do Norte e Nordeste, espe- 
cialmente na Bacla do rio Norte, 
nos Estados do Piaui e Maranhao 
diretamente ou em convenlo com 
o DNNPM   

29) Dlversos   

Subtotal   

7) Manutengao da Comlssao Brasllelra 
de Turlsmo (Decreto n.0 44.863, de 
21 de novembro de 1958)   

8) Manutengao do Servigo Naclonal de 
Assistencia aos Munlcipios (Decreto 
n.0 50.334, de 11 de margo de 1961) 
1) Construgao do predio ou casa dos 

munlcipios, onde deverti ser ins- 
talado o Servigo Naclonal de 
Assistencia aos Munlcipios em 
Brasilia (Decreto n.0 50.334, de 
11 de margo de 1961)   

9) Manutengao da Assessoria Tecnica 
da Presldencia da Republica   

10) Manutengao do Grupo Executive da 
Industrla Clnematograflca (Decreto 
n.0 50.278, de 17 de feverelro de 1961) 

11) Manutengao do Conselho Naclonal 
de Cultura (Decreto n.0 50.293, de 
23 de feverelro de 1961)   

12) Manutengao do Grupo Executlvo da 
Industrla Automoblllstica (Decreto 
n.0 50.386, de 28 de margo de 1961) 

dota(;ao 
Fixa Variavel 
Cr? Cr$ 

500.000 

500.000 

1.000.000 

500.000 

500.000 

5C0.000 

1,000.000 13.000.000 

200.000.000 

100.000.000 

5.337.000 

4.912.837.CO ' 

5.000.000 

8.000.000 

25.000,000 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

2.000.000 
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CrS CrS 
13) Manuten<jao do Parque Nacional do 

Xlngu (Decreto n.0 50.455, de 14 de 
abrll de 1961)   2.000.000 

14) Manutengao do Institute Brasileiro 
de Estudos Afro-Asiaticos (Decreto 
n.0 50.465, de 14 de abrll de 1961) 1.000.000 

15) Manuten?ao do Conselho Nacional 
de Planejamento de Habitagao Po- 
pular (Decreto n.0 50.487, de 25 de 
abril de 1961)   1.000.000 

16) Manuten?ao do Grupo Executive da 
Industria de Maquinas Agricolas e 
Rodoviarlas (Decreto n.0 50.519, de 
2 de maio de 1961)   1.000.000 

17) Manutengao do Grupo Executive da 
Industria Naval (Decreto n.0 50.520, 
de 3 de maio de 1961)   1.000.000 

18) Manuten^ao do Grupo Executive da 
Industria Metalurgica — (Decreto 
n.0 50.521, de 3 de maio de 1961) 1.000.000 

19) Manutengao do Grupo Executive da 
Industria de Mecanica Pesada (De- 
creto n.0 50.522, de 3 de maio de 
1961)   1.000.000 

Total da Subconsignagao 1.6.23   5.299.837.000 

Total da ConsignaQao 1.6.00   5.299.837.000 

Total da Verba 1.0.00   5.299.837.000 

VERBA 2.0.00 — TRANSFERENCIAS 
Consignagao 2.1.00 — Auxilios e Subvengoes 
Subconslgnagoes: 

2.1.01 — Auxilios: 
3) Entidades autdrquicas: 

1 — Institute Brasileiro de Geogra- 
fla e Estatistica: 
1) Conselho Nacional de Esta- 

tistica, inclusive Adminis- 
tra5ao-Geral do IBGE, Ins- 
petorias Regionais de Esta- 
tistica, Agendas Municipals 
de Estatistica   1.509.000.000 

2) Execugao do Recenseamen- 
to Geral de 1960, compreen- 
dendo distrlbulgao e Coleta 
dos questlonarios, codiflca- 
sao e apuragao e admlnis- 
tragao do Servigo Nacional 
de Recenseamento  346.000.000 
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Rubricas da Despesa Fix a Variavel 

Cr$ Cr$ 
3) Escola Nacional de Ciencias 

Estatisticas   43.000.000 

4) Conselho Nacional de Oeo- 
gpafia   718.000.000 

2 — Conselho Nacional de Pesqulsas 700.000.000 
1) Instalagao de um reator 

atomico no Instituto de Fi- 
sica e Matematica da Unl- 
versldade de Recife   250.000.000 

2) Desenvolvimento da tecno- 
logia de fabricagao de ele- 
mentos combustiveis para 
motores nucleares ao Insti- 
tute de Energla Atomica ... 50.000.000 

Total da ConsignaQao 2.1.00   3.616.000.000 

Total da Verba 2.0.00   3.616.000.000 

Total das Despesas Ordinarlas   8.915.837.000 

Total Geral   8.915.837.000 

(A Comissdo de Fina/ifa:.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 127, DE 1961 

ESTIMA A RECE1TA E FIXA A DESPESA DA UNIAO PARA O EXERC1CIO 
FINANCEIRO DE 1962 

A Camara dos Deputados aprovou, nos termos do art. 169, do Regi- 
men to Interno, o seguinte: 

2.02 — SEN ADO FEDERAL 

DOTAgAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ CrS 
DESPESAS ORDINARIAS 

VERBA 1.0.00 — CUSTEIO 
Consignacao 1.1 00 — Pessoai Civil 

Subconsignagoes; 

1.1.01 — Vencimentos   155.220.000 
1.1.02 — Subsidies e representacbes  26.280.000 100.000.000 
1 1 06 — Auxilio doen?a   200.000 

1.1.07 — Ajuda de custo   18.120.000 
1.1.08 — Diarias   180.000.000 
1.1.09 — Subs1litui?63s   500.000 

i 
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Rubrlcas da Despesa 

1.1.12 — Salario familla   
1.1.13 — GratlficaQao de fungao  
1.1.16 — Gratlflca?ao pela presta?ao de servi?o 

extraordlnirlo   
1,1,16 — Gratifica?ao pela representa?ao de ga- 

blnete   
1.1.21 — Gratiflca?ao adlclonal por tempo de 

servlijo   
1.1.26 — Gratlfica?ao Especial de nivel universi- 

tdrio   
1.1.28 — Diversos   

Total da Conslgna?ao 1.1.00  

Consigna^ao 1.3.00 — Material de Consumo e de 
Transfonna?ao 

Subconsignacoes: 
1.3.02 — Artlgos de expediente, desenho, ensino e 

educagao   
1.3.03 — Material de llmpeza, conserva?ao e de- 

slnfecQao   
1.3.04 — Combustiveis e lubrlficantes  
1.3.05 — Materials e acessorlos de maquinas, de 

vlaturas e de aparelhos   
1.3.08 — Generos de alimentaQao, artlgos para 

mantes   

1.3.11 — Produtos quimicos, blologlcos, farma- 
ceuticos e odontologlcos; artlgos clrur- 
gicos e outros de uso nos laboratorios .. 

1.3.13 — Vestuarlos, unlformes, equlpamentos e 
acessorlos: roupa de cama, mesa e ba- 
nho   

Total da Consigna?ao 1.3.00   

Consigna^ao 1.4.00 — Material Permanente 
SubconsignaQoes: 
1.4.03 — Material blbllografico em geral; filmes 
1.4.05 — Materials e acessorlos para instalagoes 

eletrlcas   

1.4.09 — Utensillos de copa, cozinha, dormitorlo 
e enfermarla   

1.4.12 — MoblMrio em geral   

DOTACAO 
Fixa Variavel 
Cr$ Cr? 

6.000.000 
3.620.000 

30.000.000 

3.000.000 

50.000.000 

5.000.000 

20.000.000 

246.120.000 351.820.000 

597.940.000 

6.000.000 

3.000.000 
4.000.000 

2.000.000 

1.500.000 

500.000 

2.500.000 

19.500.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 
5.000.000 

Total da ConslgnaQao 1.4.00 8.000.000 
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Cr$ Cr$ 
Consigna^ao 1.5.00 — Services de Terceiros 

Subconsignacoes: 
1.5.03 — Assinatura de orgaos oflciais e de re- 

cortes de publicacoes periodicas   3.000.000 
1.5.04 — Iluminacao, forga motriz e gas   1.500.000 
1.5.06 — Reparos, adaptagoes, recuperacao e 

conservacao de bens moveis   3.000.000 
1.5.07 — Publicaqoes, services de impressao e de 

encadernacao   10.000.000 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, ra- 

diogramas, porte postal, assinatura de 
calxas postals   5.000.000 

1.5.13 — Seguros em. geral   1.000.000 

Total da Consignacao 1.5.00   23.500.000 

Consignacao 1.6.00 — Encargos Diversos 

Subconsignacoes; 

1.6.01 — Despesas miudas de pronto pagamento 500.000 
1.6.04 — Festividades, recepcoes, hospedagens e 

homenagens   1.000.000 
1.6.11 — Selecao, aperfeicoamento e espacializa- 

cao de pessoal: 
1) Realizacao de concursos e provas e 

especializacao de funcionarlos no 
exterior   2.000.000 

1.6.14 — Exposicoas, congresses e conferencias; 
1) Grupo Brasilelro da Unlao Interpar- 

lamentar    18.000.000 
2) Grupo Brasilelro da Associacao In- 

terparlamentar de Turismo   8.456.000 
3) Para a Conferencia Interparlamen- 

tar Pro-Govemo Mundlal   2.000.000 
4) Diversos   10.000.000 

1.6.23 — Diversos: 
1) Gabinete do Presidents do Senado: 

1) Pessoal    1.000.000 
2) Material   3.000.000 

2) Para assinatura de revlstas t&micas 
e aquisicao de livros para a Direto- 
rla da Assessoria   300.000 

3) Para liquidacao dos encargos previs- 
tos na Lei nP 3.273, de 1.° de outu- _ : . . . . . 
bro de 1957   5.000.000 

L 
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DOTAgAO 
Rubricas da Despesa 

4) Manutenqao do S3rvico_ de Informa- 
q&ss, Pesquisas e Audlenclas (Reso- 
lu^ao numero 10, de I960)   

5) Para o ServiQO Medico   

Total da ConslgnaQao 1.6 .00   

Total da Verba 1.0.00   

Total das Despesas Ordinarlas   

DESPESAS DE CAPITAL 
VERBA 4.0.00 — INVESTIMENTOS 

Consigna<;ao 4.1.00 — Obras 
Subconslgna<;6es: 

4 1 04 — Reparos, adaptacoes, conservacao e des- 
pesas de emergencia com bins imoveis 

Total da ConslgnaQao 4.1.00   

ConsignaQao 4.2.00 — Equlpamentos 
e Instalagoes 

SubconsignaQoes: 
4.2.01 — Maquinas, motcres e aparelhos   

Total da Conslgnagao 4.2.00   

Total da Verba 4.0.00   

Total das Despesas de Capital   

Total Geral   

Fixa 
CrS 

Variavel 
CrS 

5.000.060 
15.000.000 

71.256.000 

720.196.000 

720.196,000 

3,000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

726.196.000 

(A Comissdo de Fvianqas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 127, DE 1961 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA UNIAO 

PARA O EXERC1CIO FINANCEIRO DE 1962 
A Camara dos Deputados aprovou, nos termos do art. 169 do Regi- 

mento Interno, o seguinte: 
ANEXO N° 3 — 6RCAOS AUXILIARES 

3.01 — TRIBUNAL DE CONTAS 
DOTACAO 

Rubricas da Despesa Fixa Variavel 
CrS CrS 

DESPESAS ORDINARIAS 
VERBA 1.0.00 -- CUSTEIO 

OonsignaQao 1.1.00 — Pessoal Civil 
rubconslgnacoes; 
1.1.01 — Vencimentos: 

1) Mlnlstro Procurador, Adjunto-Pro- 
... _ curador e Auditor   15 738.000 
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Rubricas da Despesa 

2) Funcionarios   
1.1.06 — Auxilio-doenga   
1.1.07 — Ajuda de custo   
1.1.08 — Dlariaa   
1.1.09 — SubstituiQoes   
1.1.10 — DiferenQa de vencimentos   
1.1.12 — Salario-familla   
1.1.13 — Gratificacao de fungao   
1.1.15 — Gratificacao pela prestaQao de serviQO 

extraordlnarlo   
1.1.16 — Gratifica?ao pela representaQao de ga- 

binete   
1.1.21 — Gratificacao adicional por tempo de 

servico (Leis n.0s 1.820, de 1953 e 3.829, 
de 1960) 

1.1.24 — Gratificagao de representacao   
1.1.26 — Gratificacao especial de nivel unlver- 

sitario   

Total da Consignacao 1.1.00   

Consignacao 1.3 .00 — Material de Consume e de 
Transformacao 

Subconsignacoes: 
1.3.02 — Artigos de expediente, desenho, ensino 

e educacao   

1.3.03 — Material de limpeza, conservacao e de- 
sinfeccao   

1.3.04 — Combustivels e lubrificantes   
1.3.05 — Materials e acessdrlos de maquinas, de 

vlaturas e de aparelhos   
1,3.08 — Generos de alimentacao; artigos para 

fumantes   
1.3.10 — Materias-prlmas e produtos manufatu- 

rados ou semimanufaturados destlna- 
dos a qualquer transformacao   

1.3.13 — Vestuarios, uniformes, equipamentos e 
acessdrios; roupa de cama, mesa e ba- 
nho   

1.3.14 — Material para acondicionamento e em- 
balagem   

Total da Consignacao 1.3.00   

Fixa 
Cr$ 

271.260.000 

DOTACAO 

162.000 
9.431.000 

16.522.000 

92.649.684 

5.214.324 

Variavel 
Cr$ 

120.000 
3.500.000 

214.022.000 
710.000 

600.000 

350.000 

144.000 

410.977.008 219.446.000 

630.423.008 

3.600.000 

1.000.000 
1.000.000 

500.000 

60.000 

200.000 

1.500.000 

24.000 

7.884.000 
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DOTAgAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

CrJ Cr$ 

Consignagao 1.4.00 — Material Permanente 
Subconsignapoes: 
1.4.03 — Material bibllografico em geral; filmes 405.000 
1.4.04 — Ferramentas e utensilios de oflcinas .. 300.000 
1.4.05 — Materials e acessorios para instalagoes 

eletricas  200.000 
1.4.09 — Utensilios de copa, cozlnha, dormltdrio 

e enfermarla   72.000 
1.4.11 — Modelos e utensilios de escritdrio, bi- 

blioteca, ensino, laboratorio e gabinete 
tecnlco ou clentiflco   500.000 

1.4.12 — Mobiliarlo em geral   3.000.000 

Total da Consignacao 1.4.00   4.477.000 

Consigna?ao 1.5.00 — Servi^os de Tercelros 

Subconsignacoes: 

1.5.01 — Acondlclonamento e transporte de en- 
comendas, cargas e animals em geral 48.000 

1.5.02 — Passagens, transporte de pessoas e de 
suas bagagens; pedaglos   2.200.000 

1.5.03 — Asslnatura de orgaos oflcials e de re- 
cortes de publlcagoes perlodicas   94.000 

1.5.04 — Iluminaijao, forca motriz e gas   500.000 
1.5.05 — Servl?os de asselo e hlglene; taxas de 

agua, esgoto e Uxo   1.000.000 
1.5.06 — Reparos, adapta^oes, recuperaQao e 

conservaQao de bens mdvels   800.000 
1.5.07 — Publlcacoes, serviQos de Impressao e de 

encadernaijao   240 000 
1.5.11 —Telefone, telefonemas, telegramas, ra- 

dlogramas, porte postal e asslnatura de 
calxas postals   gQO qqo 

1.5.13 — Seguros em geral  30 000 
1.5.14 — Outros servi?os contratuals   

1) ServiQos mecanlzados de contablli- 
dade e estatistica   ggg qqq 

2) Manutan<;ao dos elevadores   ggg qqo 

Total da Consigna^ao 1.5.00   6 912.000 

Consigna^ao 1.6.00 — Encargos Diversos 

Subconsignagoes: 
1.6.01 — Despesas mludas de pronto pagamento 100.000 
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DOTAgAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ Cr$ 
1.6.04 — Festividades, recepgoes, hospedagens e 

homenagsns   30.000 
1.6.11 — Sele^ao, aperfeicoamento e especlaliza- 

?ao de pessoal   700.000 
1.6.14 — ExposiQoes, congresses e conferenclas 3.000.000 
1.6.23 — Diversos: 

1) Despesas com o Gabinete do Presi- 
dente   60.000 

Total da Consigna?ao 1.6.00   3.880.000 

Total da Verba 1.0.00   653.576.008 

Total das Despesas Ordinarias   653.576.008 

DESPESAS DE CAPITAL 
VERBA 4.0.00 — INVESTIMENTOS 

Consignacao 4.1.00 — Obras 
4.1.04 — Reparos, adapta?6es. conservaQao e des- 

pesas de emergencia com bens Imoveis 1.000.000 

Total da ConsignaQao 4.1.00   1.000.000 

Consignacao 4.2.00 — Equipamentos e Instalacbes 
Subconsignagoes: 
4.2.01 — Maquinas, motores e aparelhos   2.500.000 

Total da Consignagao 4.2.00   2.500.000 

Total da Verba 4.0.00   3.500.000 

Total das Despesas de Capital   3.500.000 

Total Geral   657.076.008 

(A Comissdo de Finanqas.) 

PROJETO DE LEI DA CAiMARA N." 127, DE 1961 

ESTLVIA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA UNIAO 
PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 1962 

A Camara dos Deputados aprovou, nos termos do art. 169 do Rcgi- 
mento Interno, o seguinte: 

3.02 — CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 
DOTACAO 

Rubricas da Despesa Fixa Variavel 
Cr| Cr$ 

DESPESAS ORDIN'ARIAS 
VERBA 1.0.00 — CUSTEIO 

Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil 
Subconsignagoes: 
1.1.01 — Vencimentos   54.000.000 
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DOTA^AO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

CrJ Cr$ 
1.1.07 — Ajuda de custo   400.000 
1.1.08 — Diarias   500.000 
1.1.09 — Substitul?6es   100.000 
1.1.12 — Salario-familla    2.600.000 
1.1.13 — Gratlficacao de fungao   4.000.000 
1.1.15 — GratificaQao pela prestagao de servlgo 

extraordlnario   150.000 
1.1.16 — Gratlficacao pela representagao de ga- 

binete   40.000 
1.1.21 — GratificaQao adicional por tempo de 

servlQO   6.300.000 
1.1.24 — GratificaQao de representaQao   72.000 
1.1.26 — GratificaQao especial de nivel universl- 

tario   4.800.000 

71.700.000 1.622.00. 

Total de ConsignaQao 1.1.00   73.322.000 

ConsignaQao 1.3.00 — Material de Consiuno e de 
TransformaQao 

1.3.02 — Artlgos de expediente, desenho, enslno 
e educaQao   

1.3.03 — Material de limpeza, conservaQao e de- 
slnfecQao    

1.3.04 — Combustivels e lubriflcantes  
1.3.05 — Materials e acessorios de maqulnas, de 

viaturas e aparelhos   
1.3.10 — Materlas-prlmas e produtos manufatu- 

rados ou semlmanufaturados, destina- 
dos a qualquer transformaQao   

1.3.13 — Vestuarlos, unlformes, equipamentos, 
roupa de cama, mesa e banho   

Total da ConsignaQao 1.3.00   

ConsignaQao 1.4,00 — Material Permanente 
SubconsignaQoes: 

1.4.03 — Material blbllograflco em geral; flimes 
1.4,05 — Materials e acessorios para InstalaQoes 

eletricas   
1.4.11 — Modelos e utensilios de escrltdrio, bi- 

blloteca, ensino, laboratdrio e gabinete 
tdcnlco ou clentifico   

1.4.12 — Mobillarlo em geral   

Total de ConsignaQao 1.4.00   

580.000 

180.C0C 
160.000 

80.000 

65.000 

150.00C 

1.215.0C0 

320.000 

60.000 

50.00C 
300.000 

730.000 
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DOTACAO 
Rubricas da Despesa Flxa Variavel 

Cr$ 
Consigna(;ao 1.5.00 — Services de Terceiros 

Subconsignagoes: 

1.5.02 — Passagens, transporte de pessoas e de 
suas bagagens, pedagios   360.000 

1.5.03 — Assinatura de orgaos oficiais e de re- 
cortss de publicagoes periodicas   60.000 

1.5.04 — llumina<;ao, forga motriz e gas   250.000 
1.5 .00 — Reparoa, adaptagoes recuperagao e con- 

servagao de bens moveis   450.000 
1.5.07 — Fubllcacoes, services de impressao e de 

encadernagao   3.600.000 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, ra- 

diogramas, pwrte pos.al e assinatura de 
caixas postals   340.000 

1.5.12 — Aluguel ou arrendamento de imovels, 
foros e despesas de condominio   3.720.000 

Total da ConsignaQao 1.5.00   8.780.000 

Consigna^ao 1.6.00 — Encargos Diversos 

SubconsignaQoes: 

1.6.01 — Despesas miudas de pronto pagamento 40.000 

1.6.11 — Sele?ao, aperfelgoamento e especializa- 
5ao de pessoal   2.000.00 

1.6.23 — Diversos: 
1) Para inquerito e pesquisas   1.200.000 
2) Manutsngao de grupos de trabalho 

em Comissoes Especlals   1.400.000 

Total de OonslgnaQao 1.6.00   4.640.000 

Total da Verba 1.0.00   88.687.000 

Total das Despesas ordinarias   88.687.000 

DESPESAS DE CAPITAL 

VERBA 4.0.00 — INVESTIMENTOS 

Consignacao 4.1.00 — Obras 

Subconsignagoes: 
4.1.04 — Reparos, adaptagoes, conservagao e 

despesas de emergencla com bens imo- 
veis   250.000 

Total da Consignagao 4.1.00 250.000 
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DOTACAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ Cr? 
Consigna^ao 4.2.00 — Equipamentos 

e Instala<;oes 
Subconslgnagoes: 
4.2.01 — Maqulnas, motores e aparelhos   1.000.000 
4.2.03 — Camionetas de passagelros, onlbus am- 

bulanclas e jlpes   900.COO 

Total da ConslgnaQao 4.2,00   1.900.000 

Total da Verba 4.0.00   2.150.000 

Total das Despesas da Capital  2.150.000 

Total Geral   90.837.000 

(A Comissdo de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 127, DE 1961 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA UNLAO 
PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 1962 

A Camara dos Deputados aprovou, nos termos do art. 169 do Regi- 
men to interno, o seguinta: 

4.07 — CONSELHO DE SEGURANgA NACIONAL 

DOTAgAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr% Cr$ 
DESPESAS ORDINARIAS 

VERBA 1.0.00 — CUSTEIO 
Consignacao 1.1.00 — Pessoal Civil 

SubconsignaQdes; 
1.1.16 — GratiflcaQao pela representacao de ga- 

blnete   2.000.000 
1.1.20 — Gra.lflcaqao pela partlclpa?ao em 6r- 

gao de deliberaQao coletiva   173.000 

173.000 2.000.000 

Total da ConslgnaQao 1.1.00   2.173.000 

Consignapao 1.3.00 — Matarial de Consumo 
e de Transforma^ao 

SubconslgnaQoes: 

1 3.02 — Artigos de expedlente, desenho, ensino 
e educagao   800.000 

1.3.03 — Material de llmpeza, conservagao e de- 
slnfeccao   250.000 

1.3.04 — Combustivais e lubrlflcantes   500.000 
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DOTAgAO 
Rubricas da Despesa Rxa Variavel 

Cr$ Cr$ 
1.3.05 — Materials e acessorios de miquinas, de 

viaturas e de aparelhos   500.000 
1.3.10 — Materias-primas produtos manufatura- 

dos e semimanufaturados destinados a 
qualquer transforraagao   200.000 

1.3.11 — Produtos quimicos, biologicos, farma- 
ceuticos, odontologicos, artigos cirur- 
glcos e ou.ros de uso nos laboratorios 50.000 

1.3.13 — Vestuarios, uniformes, equipamentos e 
acessorios, roupa de cama mesa e ba- 
nho   250.000 

Total da Consigna^ao 1.3.00   2.550.000 

Consigna^ao 1.4.00 — Material Permanente 
Subconsignagoes: 
1.4.03 — Material bibliografico em geral: filmes 200.000 
1.4.05 — Materials e acessorios para instalagoes 

eletricas   30.000 
1.4.06 — Material e acessorios para instalagoes, 

conservacao e seguranga dos servigos 
de transporte, de comunlcagao de ca- 
nalizagao e de sinallzagao, material pa- 
ra extingao do incendlo   100.000 

1.4.09 — Utensilios de copa, cozinha, dormltdrio 
e enfermaria   80.000 

1.4.12 — Mobiliarlo em geral   250.000 

Total da Consignagao 1.4.00   660.000 

Consignagao 1.5.00 —.Servigos de Teroeiros 
Subconsignagoes: 
1.5.02 — Pa&sagens, transporie de pessoas e de 

suas bagagens pedagios   250.COO 
1.5.03 -- Assinatura de orgaos oficiais e de re- 

cortes de publicagoes perlodicas   4.000 
1.5.04 — Iluminagao, forga motriz e gas   230.000 
1.5.05 — Ssrvigos de asselo e higiene; taxas de 

agua, esgoto e lixo   70.000 
1.5.06 — Reparos, adaptagoes, recuperagao e 

conservagao de bens movels   200.000 

1.5.07 — Publicagoes, servigos de impressao e de 
encadernagao   500.000 

1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, ra- 
diogramas, porte-postal e assinatura de 
caixas postals   120.000 

Total da Consignagao 1.5.00   1.374.000 
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DOTACAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr| Cr$ 
Consigna?ao 1.6.00 — Encargos Diversos 

SubconsignaQoes; 

1.6.01 — Despesas miudas de pronto pagamento 50.000 
1.6.10 — Servigos de carater secreto ou reser- 

vado   12.000.000 
1.6.19 — Despesas gerais com a Defesa Nacional 500.000 

Total da Consigna?ao 1.6.00   12.550.000 
Total da Verba 1.0.00   19.307.000 

VERSA 2.0.00 — TRANSFERENCIAS 

Consignacao 2.1.00 — Auxilios e Subven^des 
Subconslgnagoes: 

2 1.01 — Auxilios: 
2) Governos Municipals: 

1) Para apllca?ao, a cargo da Co- 
mlssao Especial de Falxa de 
Fronteiras de acordo com o dls- 
posto na Del n.0 2.597, de 12 de 
setembro de 1955: 100.000.000 

1) nos termos do art. 3° da Lsl 
n.0 2.597-55   175.000.000 

Total da Consignagao 2.1.00   275.000.000 
Total da Verba 2.0.00   275.000.000 
Total das Despesas Ordindrias   294.807.000 

DESPESAS DE CAPITAL 

VERBA 4.0.00 — INVESTIMENTOS 
Consigna^ao 4.1.00 — Obras 

Subconsignagoes: 
4.1.04 — Reparos, adapta?5es, conserva?ao e 

despesas de emergencia com bens imd- 
vels    100.000 
Total da Conslgna?ao 4.1.00    100.000 

Consigna^ao 4.2.00 — Equipamentos 
e Instalacoes 

Subconsigna?6es: 

4.2.01 — M^qulnas, motores e aparelhos   1.000.000 

4,2,03 — Camionetas de passageiros, finibus, am- 
bulanclas e jipes   2.000.000 

Total da Conslgna?ao 4.2.00    3.000.000 
Total da Verba 4.0.00   3.100.000 
Total das Despesas de Capital  3.100.000 
Total Geral     297.407.000 

(A Comissdo de Financas.) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 127, de 1961 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA UNIAO 
PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 1962 

A Camara dos Deputados aprovou, nos termos do art. 169, do Regi- 
mento Interne, o seguinte: 

4.04 — COMISSAO DE READ APT AQAO DOS INCAPAZES 
DAS FORCAS ARMADAS 

DOTACAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ Cr$ 

DESPESAS ORDINARIAS 

VERSA 1.0.00 — CUSTEIO 

CONSIGNAgAO 1.1.00 — Pessoal Civil 

Subconsignagoes: 

1.1.01 — Vencimentos   3.604.000 

1.1.12 — Salario-familia   900.000 

1.1.13 — Gratlflcagao de funQao   456.000 

1.1.21 — GratificaQao adicional por tempo de 
serviQO   125.000 

Total da Consignagao 1.1.CO   5.175.000 

Rubricas da Despesa 

OONSIGNACAO 1.6.00 — EncargOs Diversos 

Subconsignagoes: 

1.6.17 — Servigos de Assistencia Social: 

1) Para atender a servicjos com a rea- 
daptagao e a formacao profissional 
dos incapazes das For?as Armadas 

Total da Consignacao 1.8.00   

Total da Verba 1.0.00   

Total das Despesas Ordlnarlas   

Total Geral   

DOTACAO 
Fixa Variavel 
Cr$ Cr$ 

10.175.000 

10.175.000 

5.000.000 

5.000.000 

10.175.000 

(A Comissdo de Finangas.) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N." 127, DE 1961 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA UNIAO 
PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 1962 

A Cumara dos Deputados aprovou, nos termos do art. 169 do Regi- 
men to Interne, o seguinte: 

4.03 — ESTADO-MAIOR DAS FOR^AS ARMADAS 

DOTA^AO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ Cr$ 
DESPESAS ORDINARIAS 
VERBA 1.0.00 — CUSTEIO 
CONSIGNAQAO 1.1.00 — Pessoal Civil 
Subconsigna?6es: 

1,1.01 — Vencimentos 

1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 1.824.000 

2) Escola Superior de Guerra   8.228.000 
1.1.06 — Auxilio-doenga 

1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 70.000 
2) Escola Superior de Guerra   50.0C0 

1.1,08 — Dldrlas 
2) Escola Superior de Guerra   50.000 

1.1.12 — Saldrio-familla 

1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 334.000 

2) Escola Superior de Guerra   1.800.000 

1.1.15 — Gratiflcagao pela prestagao de servlgo 
extraordlnarlo 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 40.000 

2) Escola Superior de Guerra   80.000 

1.1.16 — Gratiflcagao pela representagao de ga- 
binete 

1) Escola Superior de Guerra  103.000 

1.1.21 — Gratlfioagao adiclonal por tempo de 
servlgo 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 291.000 

2) Escola Superior de Guerra   92.000 

1.1.24 — Gratiflcagao de representagao 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas ., 1 goo 000 
2) Escola Superior de Guerra   4 032 000 

12.569.000 6.230.0C0 

Total da Consignagao 1.1.00   18.799.000 
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DOTAgAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ Cr$ 
CONSIGNA^AO 1.2.00 — Pessoal Militar 
Subconslgna?6es: 

1.2.04 — GratlflcagSes milltares 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 18.000.000 
2) Escola Superior de Guerra   4.523.000 

1.2.06 — Diarias 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 150.000 

1.2.10 — Suhstituigoes 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 200.000 

Total da Consignagao 1.2.00   22.873.000 

CONSIGNAgAO 1.3.00 — Material de 
Consumo e de Transtormagao 
Subconsignagoes: 

1.3.02 — Artlgos de expediente, desenho, ensl- 
no e educagao 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 900.000 
2) Escola Superior de Guerra   1.000.000 

1.3.03 — Material de limpeza e conservagao e 
desinfecgao 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 1.500.000 
2) Escola Superior de Guerra   500.000 

1.3.04 — Combustivels e lubriflcantes 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 600.000 
2) Escola Superior de Guerra   500.000 

1.3.05 — Materials e acessorios de maquinas, de 
viaturas e de aparelhos 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 600.000 
2) Escola Superior de Guerra   450.000 

1.3.08 — Generos de allmentagao; artlgos para 
fumantes 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 1.500.000 
2) Escola Superior de Guerra   10.000.000 

1.3.09 — Material para servigos de acampamen- 
to e de campanha; munigoes 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 200.000 

1.3.10 — Materlas-primas e produtos manufatu- 
rados ou semimanufaturados destlna- 
dos a qualquer transformagao 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 1.300.000 
2) Escola Superior de Guerra   1.100.000 
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DOTAQAO 
Uubricas da Despesa Fixa Variavel 

CrS CrS 
1.3.11 — Produtos quimicos, biologicos, farma- 

ceuticos e odontologicos; artigos cinir- 
gicos e outros de uso nos laboratories 
1) Estado-Maior das Forcas Armadas .. 100.000 
2) Escola Superior de Guerra   120.000 

1.3.13 — Vestuarios, unifcrmes, equipamentos e 
acessorios; roupa de cama, mesa e 
banho 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 150.000 
2) Escola Superior de Guerra   200.COO 

1.3.14 — Material para acondicionamento e em- 
balagem 
1) Estado-Maior das Forcas Armadas .. 150.000 

Total da Consignagao 1.3.00   21.120.000 

CONSIGNAQAO 1 4 00 — Material Per- 
mancntc 
Subconsignapoes: 

1.4.03 — Material bibliografico em geral; filmes 
1) Estado-Maior das Forcas Armadas .. 150.000 
2) Escola Superior de Guerra   200.000 

1.4.04 — Ferramentas e utensilics de oficinas 500.000 
2) Escola Superior de Guerra   500.000 

1.4.05 — Materials e acessorios para instalagoes 
eletricas 

1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 500.000 
2) Escola Superior de Guerra   60.000 

1.4.06 — Materials e acessorios para instalacoes, 
conservagao e seguranga dos servigos de 
trnasporte, de comunicagao, de canali- 
zagao e de sinalizagao; material para 
extlngao ds incendio 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 80.000 
2) Escola Superior de Guerra  60.000 

1.4.07 — Material de acampamento, de campa- 
nha e de para-quedismo; armamento 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 200 000 

1.4.08 — Material artistico; instrumentos de 
muslca, insignias, flamulas e bandeiras 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 50.000 
2) Escola Superior de Guerra  120.000 

1.4.09 — Utensilios de copa, cozinha, dormito- 
rio e enfermarla 

1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 200.000 
2) Escola Superior de Guerra   130.000 



- 172 - 

DOTACAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ Cr$ 
1.4.11 — Modelos e utensilios de escritorio, bi- 

blioteca, ensino, laboratories e gabinete 
tecnicos ou cientificos 

2) Escola Superior de Guerra   70.000 
1.4.12 — Mobiliario em geral 

1) Estado-Maior das Forcas Armadas .. 250.000 
2) Escola Superior de Guerra   100.000 

Total da ConsignaQao 1.4.00   2.670.0C0 

CONSIGNAgAO 1.5.CO — Services de 
Terceiros 
Subconsignagoes: 

1.5.01 — Acondiclonamento e transports de sn- 
comendas, cargas e animals em gsral: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 500.000 
2) Escola Superior de Guerra   20.000 

1.5.02 — Passagens, transporte de pessoas e de 
suas bagagens; pedagios: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 400.000 
2) Escola Superior de Guerra   700.000 

1.5.03 — Assinatura de orgaos oficiais e de re- 
cortes de publicacoes periodicas: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 50.000 
2) Escola Superior de Guerra   50.000 

1.5.04 — Iluminagao, forga motriz e gas: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 1.000.000 
2) Escola Superior de Guerra   120.000 

1.5.05 — Services de asseio e higiene; taxas de 
agua, esgoto e lixo: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 500.000 
2) Escola Superior de Guerra   60.000 

1.5.06 — Reparos, adaptagoes, recuperagao e con- 
servagao de bens movels; 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 600.000 
2) Escola Superior de Guerra   650.000 

1.5.07 — Publlcagoes, servigos de impressao e de 
encademagao: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 200.000 
2) Escola Superior de Guerra   220.000 

1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, ra- 
diogramas, porte-postal e assinatura de 
calxas postais: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 500.000 
2) Escola Superior de Guerra   120.000 
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DOTAgAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

CrS Cr§ 
1.5.13 — Seguros em geral: 

2) Escola Superior de Guerra   15.000 

Total da Conslgna?ao 1.5.00   5.705.000 

CONSIGNAgAO 1.6.00 — Encargos Di- 
versos 
Subconsigna?6es: 

1.6.01 — Despesas miiidas de pronto pagamento: 
1) Estado-Maior das Fonjas Armadas .. 36.000 
2) Escola Superior de Guerra   45.000 

1.6.04 — Festividades, recep^oes, hospedagens 3 
homenagens: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 200.000 
2) Escola Superior de Guerra   180.000 

1.6.10 — Servlgos de carater secreto ou reser- 
ve do: 
1) Estado-Maior das Fonjas Armadas .. 240.000 

1.6.11 — Selegao, aperfeigoamento e especializa- 
cao de pessoal: 
1) Despesa com tecnicos, instrutores, 
professores conferencistas e pessoal au- 
xlliar, manutengao de cursos legalmen- 
te constltuldos; especializagao no ex- 
terior de professores e instrutores, bem 
como a vinda de tecnicos estrangeiros: 

1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 800.000 
2) Escola Superior de Guerra   5.128.000 

1.6.13 — Servigos educativos e culturais: 
1) Excursoes e estudos de professores e 

alunos da Escola Superior de Guerra 
e Cursos Avulsos: 

2) Escola Superior de Guerra  5.049.000 
1.6.15 — Representagao e propaganda no exie- 

rior: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 1.500.000 

1.6.19 — Despesas gerals com a Defesa Nacional: 
1) Manobras mill tares: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 2.000.000 
2) Escola Superior de Guerra   3.510.000 

1.6.23 — Diversos: 
1) Despesas com o Servigo de Assisten- 
cla Religiosa das Forgas Armadas: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 80.000 
2) Manutengao da Comlssao Despor- 

tiva das Forgas Armadas: 
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DOTAgAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ Cr$ 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 200.000 
3) Manutengao da Comissao Perma- 

nente de Materials e Pesquisas Mi- 
litares e da Comissao Permanente de 
Comunicagao das Forgas Armadas 

1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 500.000 

Total da Consignagao 1.6.00   20.368.000 

Total da Verba 1.0.00   91.535.000 

VERBA 2.0.00 — TRANSFERENCIAS 

CONSIGNAQAO 2.6.00 — Transferen- 
cias Diversas 
Subconsignagoes: 

2.6.05 — Di versos: 
1) Manutengao e funclonamento da 

Comissao Militar Mista Brasil—Es- 
tados Unidos (Acordo de Assistencia 
Militar entre o Brasil e os Estados 
Unidos, promulgado pelo Decreto 
n.0 33.044, de 15 de junho de 1953): 

1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 1.0C0.C00 

Total da Consignagao 2.6.00   1.000.000 
Total da Verba 2.0.00   1.000.003 
Total das Despesas Ordinarias   92.535.000 

DESPESAS DE CAPITAL 
VERBA 4.0.00 — INVEST1MENTOS 
CONSIGNAQAO 4.1.00 — Obras 
Subconsignagoes: 

4.1.04 — Reparos, adaptagoes, conservagao e des- 
pesas de emergencia com bens imoveis: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 2C0.000 
2) Escola Superior de Guerra   150.000 

Total da Consignagao 4.1.00   350.000 

CONSIGNAQAO 4.2.00 — Equipamen- 
tos e Instalagoes 
Subconsignagoes: 

4.2.01 — Maquinas, motores e aparelhos: 
1) Estado-Maior das Forgas Armadas .. 200,000 

2) Escola Superior de Guerra   500.000 
4.2.11 — Reparos, adaptagoes, conservagao e des- 

pesas de emergencia com equipamento: 



- 175 - 

Rubricas da Despesa 

1) Para reparos e conservagao de ele- 
vadores: 

1) Estado-Maior das Forgas Armadas 
2) Escola Superior de Guerra   

Total da Consignagao 4.2.00   

Total da Verba 4.0.00   

Total das Despesas de Capital   

Total Geral   

DOTACAO 
Fixa Variavel 
CrS Cr$ 

500.000 
70.000 

1.270.000 

1.820.000 

1.820.COO 

94.155.000 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 127, de 1961 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA UNIAO PARA O 
EXERC1CIO FINANCEIRO DE 1962 

A Camara dos Deputados aprovou, nos termos do art. 169, do Regi- 
mento Intemo, o segulnte: 

4.02 — DEPARTAMENTO AOMTNISTRATIVO 
DO SERVICO PtJBLICO 

4 02.01 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVigO PtJBLICO 
(DESPESAS PR6PRIAS) 

Rubricas da Despesa 

Despesas Ordinarias 

VERBA 1.0.00 — CUSTEIO 

Conslgnagao 1.1.00 — Pessoal Civil 

Subconslgnagoes: 

1.1.01 — Venclmentos   
1.1.06 — Auxillo-doenga   
1.1.07 — Ajuda de custo   
1.1.08 — Dldrlas   
1.1.09 — Substltuigoes   
1.1.12 — Sal&rio-Iamilia   

1.1.13 — Gratlflcagao de fungao   

1.1.15 — Gratiflcagao peia prestagao de servlgo 
extraordlndrio   

1.1.16 — Gratlflcagao peia representagao de 
gabinete   

1.1.18 — Gratlflcagao peia execugao de traba- 
ihos de natureza especial com risco de 
vida ou saude   

Fixa 
CrS 

DOTACAO 
Variavel 

CrS 

212.000.000 

14.000.OOP 

12.000.000 

120.000 
200.000 
400.000 
400.000 

400.000 

600.000 

1.000.000 
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Rubricas da Despesa 

1.1.20 — Gratificaijao pela participaQao em 6r- 
gaos de deliberagao coletiva; 
1) Para custear a Comissao instituida 

pelo art. 15 do Decreto n.0 35.596, de 
2 de agosto de 1954, combinado com 
o art. 1° do Decreto n.0 38.965, de 3 
de abril de 1956   

1.1.21 — Gratificacjao adicional por tempo de 
servigo   

Total da Consignagao 1.1.00  

DOTAgAO 
Fixa Variavel 
Cr$ Cr? 

484.000 

8.500.000 

246.984.000 3.120.COO 

250.104.000 

Consignagao 1,3. CO — Material de Consumo e 
de Transformagao 

Subconsignagoes: 
1.3.02 — Artigos de expediente, desenho, ensino 

e educagao   
1.3.03 — Material de limpeza, conservagao e de- 

sinfecgao   
1.3.04 — Combustiveis e lubrificantes   

1.3.05 — Materials e acessorios de maquinas, de 
viaturas e de aparelhos  

1.3.08 — Generos de alimentagao; artigos para 
fumantes   

1.3.10 — Materias-primas e produtos manufatu- 
rados cu semimanufaturados, destina- 

dos a qualquer transformagao   

1.3.11 — Produtos quimicos, biologicos, farma- 
ceutlcos e odontologicos; artigos clrur- 
gicos e outros de uso nos laboratorios 

1.3.13 — Vestuarios, uniformes, equipamento e 
acessorios; roupa de cama, mesa e 
banho   

Total da Consignagao 1.3.00  

Rubricas da Despesa 

Consignagao 1.4.00 — Material Permanente 
Subconsignagoes: 

1.4.03 — Material bibliografico em geral; filmes 
1 4.04 — Ferramentas e utensilios de oficina ... 
1.4.05 — Materials e acessorios para instalagoes 

el^tricas   

750.000 

550.000 
1.100.000 

200.000 

90.000 

400.000 

600.000 

800.000 

4.490.000 

DOTACAO 
Fixa Variavel 
CrS Cr$ 

550.000 
65.000 

130.000 
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DOTAQAO 
Rubricas da Despesa Fixa Variavel 

Cr$ CrS 

].4.09 — Utensilios de copa, cozinha, dorxnitorio, 
enfermarla   40.000 

1.4.11 — Modelos e utensilios de escritorlo, bi- 
blloteca, enslno, laboratdrlo e gablnete 
t^cnlco ou clentiflco   150.000 

1.4.12 — MoblMrio em geral   260.000 

Total da Conslgnagao 1.4.00   1.195.000 
Conslgnagao 1.5.00 — Services de Terceiros 
SubconslgnaQoes: 
1.5.01 — Acondlclonamento e transporte de en- 

comendas, cargas e animals em geral 50.000 
1.5.02 — Passagens, transporte de pessoas e de 

suas bagagens; ped^glos   585.000 
1.5.03 — Asslnatura de orgaos oficlals e de re- 

cortes de publlca?5es periddlcas   90.000 
1.5.04 — Ilumlna?ao, forca motriz e g^is  136.500 
1.5.05 — ServlQos de asseio e hlglene; taxas de 

dgua, esgoto e lixo   188.500 
1.5.06 — Reparos, adaptagoes, recuperagao e 

conservagao de bens mdvels   500.000 
1.5.07 — Publlcagoes, servlgos de impressao e de 

encademagao   1.700.000 
1.5.11 — Telefone, tslefonemas, telegramas, ra- 

dlogramas, porte-postal e asslnatura de 
calxas postals   600.000 

1.5.12 — Aluguel ou arrendamento de imovels; 
foros e despesas de condominlo   1.944.000 

Total da Conslgnagao 1.5.00   57794.000 

Consignagao 1.6.00 — Encargos Diversos 

Subconslgnagoes: 
1.6.01 — Despesas mludas de pronto pagamento 30.000 
1.6.04 — Festlvldades, recepgoes, hospedagens e 

homenagens   100.000 
1.6.11 — Selegao, aperfeigoamento e especlallza- 

gao de pessoal: 
1) Reallzagao de concursos e provas no 

Dlstrlto Federal e nos Estados e es- 
peclallzagao de servldores no ex- 
terlor   13.000.000 

2) Manutengao de cursos   5.250.000 
1.6.17 — Servlgos de assistencia social  600.000 
1.6.21 — 6rgaos em regime especial: 

1) Manutengao do Escrltdrio T6cnlco da 
Unlversldade do Brasll, 6rgao Inte- 
grante da Dlvlsao de Edlficios Piibll- 
cos (Decreto-lel n.0 7.217, de 30 de 
dezembro de 1944)   7.150.000 
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4.02 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVigO PUBLICO 

DOTACAO 
Rubricas da Despesa Variavel 

CrS 
1.6.23 — Diversos: 

1) Trabalhos de elaboragao e execuQao 
orgamentarias, inclusive elabora?ao 
de estudos, pesquisas, levantamentos 
estatisticos, analises economico-fi- 
nanceiras, inspegoes e viagens para 
acompanhamento da execugao or- 
Qamentarla   2.000.000 

2) Manuten?ao do Setor de Assistencia 
Tecnico-Administrativa (SATA) ... 1.000.000 

3) Estudos, pesquisas, levantamentos 
estatisticos, analises de trabalho e 
inspe?6es locals, necessarios a elabo- 
ragao e execugao de pianos de classi- 
ficagao de cargos, de quadros e ta- 
belas de pessoal de orgaos da admi- 
nistragao federal, estadual ou muni- 
cipal   800.000 

4) Participagao do DASP em progra- 
mas especiais junto ao Institute In- 
temacional de Ciencias Administra- 
tivas em Bruxelas e a outras enti- 
dades de Administragao Piiblica, na- 
cionais e estrangeiras  1.000.000 

5) Manutengao da Comissao de Classi- 
flcagao de Cargos, inclusive com o 
pagamento da gratificagao prevlsta 
na Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 
1960, § 7.°, do art. 38   1.000.000 

Total da Consignagao 1.6.00   31.930.000 

Total da Verba 1.0.00   293.513.000 

VERBA 2.0.00 — TRANSFERENCIAS 
Consignagao 2.1.00 — Auxilios e Subvengoes 
Subconslgnagoes: 

2.1.1 — Auxilios 

7 — Outras entidades: 

1) Associagao Brasileira de Nor- 
mas Tecnicas (Decreto-Iei n.0 

7.103, de 30 de novembro de 
1944, modificado pela Lei n,0 

2.166, de 11 de Janeiro de 1954) 800.000 

Total da Consignagao 2.1.00   800.000 
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DOTAgAO 

Rubricas da Despesa Variavel 
Cr$ 

ConsignaQao 2.6.00 — Transferencias Diversas 

SubconsignagSes: 

2.6.01 — Previdencia Social 

1) ContrlbulQao para a Caixa de Apo- 
sentadorla e Pensoes dos Services 
Publlcos do Estado do Ceara (De- 
creto-lel n.0 7.441, de 5 de abrll de 
1945, art. 5°, combinado com os arts. 
15, letra b, e 73 do Regulamento 
aprovado pelo Decreto n.0 26.778, de 
14 de junho de 1949)   29.000 

Total da Consigna?ao 2.6.00   29.000 

Total da Verba 2.0.00     829.000 

Total das Despesas Ordinarias   294.342.000 

DESPESAS DE CAPITAL 

VERBA 4.0.00 — INVEST!MENTOS 

Consigna?ao 4.1.00 — Obras 

Subconslgna?6es: 

4.1.01 — Estudos e projetos   700.000 

4.1.04 — Reparos, adaptaQoes, conserva?ao e des- 
pesas de emergencia com bens imovels 500.000 

Total da Conslgna?ao 4.1.00   1.200.000 

Consigna?ao 4.2.00 — Equipamentos e 
Instalagoes 

Subconslgnagoes: 

4.2.01 — M4quinas, motores e aparelhos  2.500.000 

4.2.03 — Camionetas de passageiros, onlbus, am- 
bulUnclas e jlpes   2.000.000 

Total da Consigna?ao 4.2.00   4.500.000 

Total da Verba 4.0.00   5.700.000 

Total das Despesas de Capital   5.700.000 

Total Qeral  300.042.000 



- 180 - 

4 02 02 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVKJO PtJBLICO 
(ENCARGOS GERAIS) 

DOTA^AO 
Rubricas da Despesa Variavel 

Cr$ 
DESPESAS ORDINARIAS 

VERB A 1.0.00 — CUSTEIO 
Consignagao 1.6.00 — Encargos Diversos 
Subconsigna?6es: 
1.6.23 — Diversos: 

1) RemoQao do pessoal para Brasilia, 
inclusive dlarias, amortlzagao de 
aluguel e arrendamento de imoveis 1.200.000.000 

2) Transferencia de repartigoes da ad- 
ministragao publica federal para 
Brasilia, Inclusive aquisigao de ma- 
terial, equipamentos, reparos, adap- 
tagoes e construgao de imoveis me- 
diante convenio com o Grupo de 
Trabalho de Brasilia, crlado pelo De- 
creto n.0 44.285, de 25 de maio de 
1958   500.000.000 

Total da Consignagao 1.6.00   1.700.000.000 

Total da Verba 1.0.00   1.700.000.000 

Total das Despesas Ordinarias   1.700.000.000 

Total Geral   1.700.000.000 

(A Comissao de FmariQas.) 

O SR. PRESmENTE (Cunha Mello) — Esta flnda a leitura do expediente. 
Tern a palavra o nobre Senador Coimbra Bueno, primeiro orador inscrito. 
O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, Srs. Senadores. no dia imediato 

ao da remincia do ex-Presldente, ainda na primeira hora, sugeri aos lideres 
politicos que constituissam, prontamente, uma "Comissao de Conciliacao" com- 
posta dos Presidentes do Senado e da Camara e de mais dois representantes 
de cada uma dessas Casas, com o fim especial de manter informados nao so os 
membros do Parlamento Naclonal. e todos aqueles que, por quaisquer motlvos 
e interesses, buscassem, nesses dias de crise, colocar-se a par da situagao real 
do Pais, e centrallzar todas as iniciativas do Congresso. 

Os mats alarmantes boatos, as mais insidiosas noticias, foram desencadea- 
das numa guerra de palavras. de desentendimentos, vlsando naturalmente a 
quebra da continuidade do regime democratlco em nossa terra. 

Oomo exemplo disto, tivemos a sessao do Congresso, convocada a meia-noite 
de anteontem, em face de um conjunto de circunstancias que, se fossem pro- 
fundamente analisadas. encontrariam suas origens na intengao da perturbagao 
da ordem; aqui comparecemos para veriflcar, poucas boras depois, que tudo 
nao passava de uma serie de malentendidos. 

Esse desencontro poderia ter sido evitado com uma "Comissao de Conci- 
liagao" centrallzadora e especialmente deslgnada para itratar, unica e exclusi- 
vamente. da solugao para a crise que atravessamos, que poderia, de um momento 
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para outro, ter desencadeado uma guerra civil, o que nao aconteceu, graqa^ a 
Deus. 

£ evldente que precisamos inovar, que precisamos ter a coragem de quebrar 
a rotina vigente nos Partidos, para enfrentarmos o regime que acabamos de 
instalar no Pais 

A mudanga do Governo presidencialista em parlamentarista em momento 
tao grave, precedeu, felizmeme, a meio seculo de debates e estudos. 

Na atual leglslatura, — e nenhum dos Srs. Senadores ignora e 6 precise 
que toda a populaqao salba — tramita na outra Casa do Parlamento Nacional, 
um projeto de lei relativo, justamente, a implantacao do regime parlamentarista 
no Pais, com nada menos de duzentas asslnaturas de representantes do povo. 

Logo, a emenda parlamentarista nao e uma improvisagao, como muitos 
pretendem. fato que foi implantado em momento de crise, mas nao me consta 
que pressao alguma tenha comandado a sua votagao, que durou uma semana 
e nao 24 boras como muitos alardelam. 

Nos, Congressistas, procuramos buscar uma solugao para uma crise de fato, 
uma crise exlstente; e a solugao encontrada teve a virtude de debela-la. Cabe- 
nos, agora, colocar sobre os nossos ombros uma grande parcela de responsabili- 
dade, prossegulr nas providencias capazes de instalar, e sobretudo consolidar, 
e regime parlamentarista em nossa terra. 

Entendo que a primeira dessas providencias reside nos esforgos de que 
demonstramos ser capazes, para por termo a pulverizagao dos partidos demo- 
craticos, talvez o principal fator, responsavel pela queda do presidencialismo. 

Qualquer governo pode ser bom, desde que bem orientado e apoiado. Se 
os partidos democratlcos, ao inves de cruzar os bragos e deixar como esta para 
ver como fica, tivessem adotado, em tempo habil, uma providencia, como seja 
a do seu reagrupamento em torno de ideias comuns, talvez, neste momento, 
nao teriamos no Pais, o regime parlamentarista e continuariamos no gozo da 
experlencia, de mais de meio seculo, do regime que ora abandonamos. 

Sr. Presldente, e a segulnte a sugestao que apresentei, a respeito desse rea- 
grupamento: 

Tern agora um sentido todo especial e podemos perfeitamente defini-lo em 
torno: a) dos Partidos democratas socials (Partidos do Centre); b) dos traba- 
Ihlstas; e) dos comunistas; e d) dos integralistas. 

A poslgao, por exemplo, do Partido Llbertador no grupo da Uniao Demo- 
cratica Nacional, do Partido Social Democratlco, do Partido Republicano e de 
outros pequenos partidos, flea agora perfeitamente definida pois, ao final de 
tantos anos de gloria a luta alcangou o objetivo que no seu programa era o 
topico que a distinguia das demais agremiagoes afins. 

A integragao dos partidos formando o bloco do centra e hoje perfeitamente 
viavel. Ela exige boa vontade, multa agao, estoicismo e espirito de denuncia de 
todos os responsaveis pela politica brasllelra, nesta emergencia em que este 
regime poder^ fracassar como fracassado esta o presidencialismo. 

Sr. Presidente, lerei a segulr, uma sugestao para o reagrupamento dos parti- 
dos democratlcos socials do centro: 

"Constituigao de Bloco do Centro integrado pelos Partidos Democratlcos 
Soclais do Brasll. UDN, PSD, PR, PL, e demais pequenos partidos 

Proponho aos Membros do Senado Federal e Camara dos Deputados, que 
a partlr da adogao do Parlamentarismo, constituam o "Bloco do Centro" for- 
mado pelos Partidos Democraticos Soclais, (centro) representados no Parla- 
mento — com as seguintes e principals finalldades: 

1) Prepare da reforma eleltoral, lei organica dos partidos e outros disposl- 
tlvos essencials as elelgoes gerals de 3 de outubro de 1962. 
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2) Fusao dos Partidos Democraticos Sociais do Pals (de Centre) em um 
grande "Fartido de Centre", ou numa grande "Aliamja de Agremiaeoes', devi- 
damente revigoradas, per nova legislagao, visando a sobrevivencia e evoluQao 
progressiva do regime. 

3) Ensejar cobertura politica ao PTE no sentido de se firmar como um 
Partido Trabalhista, em moldes modemos, e de exercer o Poder ate 196© parti- 
dariamente, com responsabllidade sua e com Mlnistros seus, aceitos e ampara- 
dos por macl^a e deslnteressada maloria, formada pelos Partidos do Cen.ro. 

4) Promover o reagrupamento de fate, dos adeptos do comunismo e do inte- 
gralismo, indo ate o limite da Icgalizagao de suas pequenas agremia<;6es, quando 
as conveniencias internas e externas do Pais, aconselharem tals medidas. 

Sr. Presidente, muito patrlotismo seria exigido do Senado e da Camara, 
muito patriotismo seria exigido do Sr. Joao Goulart e daqueles que o asse^so- 
ram; muito pa.riotismo seria exigido das for?as militares, das tres armas; muito 
patrlotismo seria exigido do PSD, da UDN e dos pequenos partidos; muito 
patriotismo, enfim, de todos os homens e mulheres de boa vontade para toma- 
rem uma iniciativa de tal vulto, que sem duvida nenhuma consulte realmente 
os interesses da democracia brasileira, e que sao, no momento, ao meu ver, 
essenciais, basicos para a propria sobrevivencia do regime. 

Naturalmente, tive o cuidado de, nesias primeiras ideias, como desde o ini- 
cio ressaltei, apresentar uma minuta ou sugestao para merecer inovagoes ou 
substitui?ao parcial ou ate total, objetivando o tim colimado. Logo, Sr. Presi- 
dente, apresento apenas uma indicaQao e sei que pessoas naturalmente mals 
capacitadas que o orador poderao se encarregar a fundo deste assunto que, 
inielizmence, vem sendo procrastinado na maior parte das vezes por interesses 
menores, ora da orbita dos Munlcipios, ora da orbita dos proprios Estadois. E 
ninguem quer se sacriflcar na menor parcela, mesmo perceoendo, que ja mer- 
gulhamos na desmoralizaqao de um regime vitorioso em inumeros parses. 

Estamos agora no inicio do pariamentarismo, fazendo, tambem este regime 
correr os mesmos nscos do regime presidencialista. Impoe-se, no momento, que 
venQamos, que tenhamos a coragem de enfrentar o problema basico da pul- 
veriza5ao da autoridade dos numerosos partidos democraticos do Brasil, sem 
a qual Imiteis serao todos os esfonjos, e amanha o que iremos provocar sera 
a desmorallzaqao da Democracia e talvez, mergulhar este Pais, de uma vez 
por todas, na dUadura que, com tanto cuidado evitamos, nestes dias de crise, 
gramas princlpalmente, e digo bem alto, a presenga do Congresso Nacional em 
Brasilia. Se estivessemos no Rio, — o bom senso de cada Senador e de cada 
Deputado indica claramente, — nesta hora, ao inves da soluQao que encontra- 
mos, estariamos mergulhados numa guerra civil, e neste momento ja estariam 
sacriflcadas milhares e mllhares de vidas brasiieiras. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Com todo o prazer. 

O Sr. Vivaldo Lima — V. Exa esta pronunciando um discurso com todo o 
senso de oportunidade, oferecendo sugestoes muito adequadas ao momento. Es- 
tamos numa fase de transigao da vlda politica do Pals e agora, com a instaura- 
5ao do regime parlamentarlsta, o Presidente da Repiiblica, a empossar-se nos 
termos da Constituigao, no alto posto que a ConstitulQao Ihe assegura, esta pro- 
movendo as consultas, entabolando conversagoes, no sentido de compor o Minls- 
terio, que devera oferecer ao Parlamento, quando da sua posse. V. Ex.a fala de 
renuncia e faz apelo ao bom senso e espirito publico dos responsaveis pelos des- 
tines da nacionalidade. fi possivel que, como todos nos, esteja V. Ex.a a pregar 
no deserto. Talvez o a.pelo fique apenas sobrepalrando no ar, sem o devldo eco 
e a necessarla ressonancia. As ambigoes, realmente, estao soltas e sao incon- 
troladas. Todos os homens publicos, no Brasil, estao, neste momento, aspirando 
a altos postos no Governo e, os Ministerios, sao poucos para tantos candldatos. 
Deve haver uma sele^ao do candidate, uma triagem, de modo a que saiam 
homens de alto gabarito. Do contrario sera contraproducente. A sltua?ao de 
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instabllidade, no Brasll, alnda perdura. O que existe 6 uma tomada de posiqao 
quanto ao ato do Congresso Naclonal que estabeleceu novo sistema de Governo. 
E, aquele mecanlsmo que existe em funclonamento faz parar as maqulnas tem- 
porariamente. Estamos na expectatlva; nao obstante, estamos atentos ao que 
se passa no setor politico para ver onde vamos chegar. Da composlqao minis- 
terial podera advir a estabilidade ou nao das instltulqoes ora aplicadas em 
nossa terra. V. Ex.a que e dos pregadores da moralldade piiblica e batalhador 
do regime saneador para o nosso Pais tem-se mostrado a altura dos seus senti- 
mentos e conviccdes, e deve continuar nesta pregaqao porque o Brasil alnda nao 
esta vasio e V. Ex.a encontrara muitos que o acompanharao em sua pregaqao. 

O SR. COIMBRA BUENO — Agradeqo multo o aparte de V. Ex.a Corrobo- 
rando suas palavras, desejo informar que inlclando esta campanha, contlnuarei 
a pregar a necessidade que ha, de todos os Senadores e Deputados formarem 
um bloco de centro, sem o qual considero de antemao fracassado o regime par- 
lamentarlsta, como fracassado esta o regime presidencialista. 

Sr. Presidente, eu mesmo apresento, nesta altura, uma segunda variante 
para a proposiqao que acabo de ler aqui, e que foi elaborada no dia seguinte 
ao abandono do Governo, pelo ex-Presidente da Republica. 

Se nos dispusermos a ler os estatutos do PSD, UDN, PR, PSP, PL etc., ex- 
clulndo-se naturalmente o Parlamentarlsmo pols foi atingido, encontraremos 
a mesmissima colsa. No hi dlferenqa entre os programas de uns e de outros. So 
exlstem rivalidades pessoais e conveniencias grupais, que nao querem encarar 
os problemas de frente. 

Assim proporla, se necessario, atraves de novos dispositlvos constltuclonais 
ou legais, que se constltuisse um partido de centro e esse partldo apolaria o Par- 
lamentarlsmo no Brasll, e inclusive ensejaria a consolidaqao do Partido Tra- 
balhlsta e reagrupamento do Partido Comunlsta e do Partido Integrallsta. Dou 
razao ao Presidente Joao Goulart que acaba de chegar a Brasilia. 

Quelramos ou nao, S. Ex.a foi afastado do exercicio dos direitos para os 
quals foi elelto. 

Entenderam os Srs. Deputados e Senadores, em boa hora, adotar o Parla- 
mentarlsmo, porque, como disse, tal medlda evltou a guerra civil e com ela a 
desgraqa dos menos asslstidos. 

Portanto, o fato do Presidente Joao Goulart ter sido privado dos direitos 
que ati entao Ihe asslstlam, como Vice-Presidente da Republica no Presiden- 
clalismo, pelas motivaqoes que nos levaram a adotar o Parlamentarlsmo, esta 
justiflcado, porque com isto vencemos a tremenda crise que o Pais atravessou. 
)C O Presidente Joao Goulart foi assim por nos afastado da poslqao para que 
foi eleito e uma compensaqao justisslma, poderiamos dar a S. Ex.a, se tlvis- 
semos coragem para tanto. Seria constituirmos o bloco do centro e auxillannos 
com isenqao de interesses pessoais, o Presidente Joao Goulart a formar um 
legitimo neotrabalhismo neste Pais. buscando nas suas correntes ou na infi- 
nidade de brasileiros que de coraqao comungam a mesma idela progressista, 
mas que nao querem partlcipacao na politica. iustamente por causa dos defei- 
tos que acabei de apontar, uma equipe de administradores de escol. Atualmente, 
quando um rapaz sai das Universldades e volve suas vistas para os partidos 
politicos, encontra multas siglas com os mesmos estatutos. programas, e a mes- 
ma confusao de idiias. Por isso, muitos ideallstas preferem levar a vida inteira 
sem qualquer partlclpaqao na politica. Ate hoje nao conseguimos reagrupar 
nossas agremiaqoes em tomo de ideias e programas definidos que possam atrair 
os ideallstas. 

A malorla dos que entram na politica o fazem por vdrlas decorrenclas, e 
contlngenclas ks vezes merltdrlas, mas quase sempre casuals. 

Quern sal das universldades tern malores probabllldades de vlver tranqiiila- 
mente, de veneer e de prestar beneficios reals ao Pais se nko se Imlsculr na 
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politlca. Nela um cidadao sem compromissos e sem paixoes nem sequer pode 
escolher partido, porque, apesar dos principios serem Identlcos, fica colocado 
em face da confusao gerada pelos entrechoques de interesses de regioes, grupos 
e pessoas, nem sempre condlzentes com os do Pais. 

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

O SR. COIMBRA BUENO — Com todo o prazer. 

O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a tern razao em grande parte do que acaba de 
alegar. Um dos grandes males do presldenciallsmo foi justamente a hipertrofia 
do Poder Executivo que quase anulou os outros pols Poderes — o Leglslatlvo e 
o Judlciario. Estes tinham sido subjulgados politlcamente, pois estavam contro- 
lados pelo Poder Executivo, que enfeixava grande soma de poderes determinados 
na propria Constituigao. Em face desse estado de coisa, uma parte da opiniao 
publica ficou indlferente a sorte do regime. Constltulu-se um eleltorado indlfe- 
rente, que exercla o direito do voto por forga da obrigatoriedade da lei, mas 
que nao integrava partidos; votava de acordo com a sua consclencia neste ou 
naquele candldato. Com o Govemo de Gabinete, e possivel que a sltuagao se 
modifique, que esses gabinetes se apresentem perante o piibllco com programas 
de govemo executando esses programas. Assim, esse grande grupo de pessoas 
indiferentes talvez passe a sltuar-se nos quadros politlcos brasileiros e a procurar 
os Partidos que, ai sim, poderao mostrar realmente como executam sua ideologla, 
sua programagao. O que existla era um verdadelro aglomerado de amorfos, cuja 
opiniao prevalecla dentro dos Partidos. Indlviduos ineptos e incapazes predoml- 
navam, quase constitulndo a ciipula dos Partidos, e os elementos de representagao, 
os intelectuals, flcavam a margem. Era assim impossivel estabelecer-se, no Brasll, 
por meio dos Partidos uma selegao de nomes para oferece-los as Assembl61as 
estaduais e as Camaras da Repiiblica, e composta realmente de homens capazes 
de corresponder as expectativas do eleltorado brasileiro. O que se ve, portanto, 
de Norte a Sul, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, sao as composigoes 
heterogeneas, aquem da grandeza dos proprios mandates. Ve V. Ex.a, nobre 
Senador Coimbra Bueno, que essa transformagao, mesmo surgindo de um amblente 
tumultuado pela necessidade da raplda tramitagao e aprovagao da emenda cons- 
titucional, talvez seja salutar e permlta ao Brasil, de agora em dlante, palmllhar 
um bom caminho no sentldo de um prestigio consolldado, nao apenas literario, 
atraves de publicagoss e de figuras de retorica. Os oradores Irrequietos, que se 
aproveitam sempre dessa expressao, procuram falar em nome do povo para fazer 
valer a sua poslgao no mandato em que se encontram. Portanto, nem como 
deputados estaduais ou federals, nem como vereadores, no regime que ora se 
inicla, poderao pregar ou ocupar a cadeira a que se candidataram, se nao tiverem 
mereclmento; nao encontrarao mals um eleltorado capaz de eleger representantes 
noclvos ao regime, e que tenderao a desaparecer do cenarlo politico brasileiro. 

O SR. COIMBRA BUENO — Agradego o aparte do nobre Senador Vivaldo 
Lima. V. Ex.a enseja aspecto interessante, que 6 a convenlencla de nos congres- 
slstas mormente da Camara dos Deputados e dols tergos do Senado Federal, 
que vao renovar seus mandates no proximo ano, pensarmos duas vezes, antes de 
tentar fazer da politlca atual uma especle de clube fechado a maiorla dos 
brasileiros. Por isso, sou otimista e acho perfeltamente possivel que nos, da UDN, 
do PSD e dos demals partidos de centre, dentro de uma formula mesmo radical 
com a que apresentel, poderiamos entregar o govemo ao Partido que o det6m, 
o Partido Trabalhista, atraves do neotrabalhlsmo. Entendo que se o neotraba- 
Ihlsmo fosse devldamente apoiado e flscalizado, sabendo que o seu lastro reside 
nos Partidos de centre, ele trataria de buscar e encontrar nomes altos, de pessoas 
at6 intocavels, e tao boas como as melhores da Unlao Democrdtlca Naclonal ou 
do Partido Social Democrdtlco, e capazes de compor o Mlnlsterlo nao trabalhista. 
Este poderia veneer com o apoio politico dos Partidos de centre unldos e voltados 
para os interesses maiores do Pais. o que parece dificil 6 qualquer Prlmelro- 
Minlstro ou os demais Mlnlstros vencerem no regime parlamentarista, porque 
o que vao enfrentar, se nao inovarmos agora, 4 um Congresso Naclonal com 
grande numero de Partidos e grupos de coordenados, fruto da pulverlzagao dos 
Partidos infiltrados, solicitados pelas novas elelgoes que se avizinham, e onde 
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as paixoes, nao raro transltorias, superam a razoavel, dando asas a indisclpllna 
partldarla e a demagogia eleltorelra. 

Se continuarmos na mesma sltuagao em que nos encontravamos, totalmente 
desautorlzados, do mesmo modo que os Partldos, em face dessa pulverlzagao: 
doze Partldos nacionals, muitos dos quais — pelo menos sete ou olto — perfel- 
tamente esquematlzados dentro dos mesmos programas, mas apenas dividldos 
por convenlenclas e, em alguns casos, ate por tradlgoes superadas; se nao tiver- 
mos coragem de consertar a situaqao, atraves de leis, e ate de reformas consti- 
tucionals; se nao tlvermos coragem de dar esses passos, em face da sltuagao 
dlflcil por que o Pals esta passando, procrastinaremos Indeflnidamente as solu- 
56es essenclals e ha multo reclamadas. 

A contlnuar esta situaijao, permltlremos que o Pals acabe mergulhando numa 
ditadura, e ate cala em extremlsmos cujas tendenclas vimos sentlndo hi multo 
tempo. Isso alnda nao aconteceu apenas por mllagre ou talvez por causa da 
desamblgao das forgas mllltares pelo Poder. Oportunldades nao tern faltado, 
nao s6 esta recente como as outras, as de 11 de novembro e de 21 de novembro. 
Entretanto, as forqas mllltares sempre fugiram ou desprezaram essas oportunl- 
dades; poderlam ter implantado uma ditadura militar. Por isso defendo as 
Forgas Armadas. Em 25-8-61, como em outros transes da vida naclonal nao 
se empolgaram, nao amblclonaram o Poder, Isto 6, nao quiseram implantar uma 
ditadura militar. Por Isto, rendamos gramas a Deus. 

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

O SR. COIMBRA BUENO — Pols nao! 
O Sr. Vivaldo Lima — Espero que V. Ex.a entenda o sentldo de minhas 

palavras quando declare que V. Ex.a e pessimlsta quanto a esta questao do 
parlamentarismo. V. Ex.a ha de compreende-las diante da realidade brasilelra. 
Eu tambem era um deslludldo, nao acredltava mais em polltica alta, sirla, pois 
so via polltlcagem, politlqulce e polltlqueiros. Sempre me conslderel politico 
amador, embora militante. Estou, apenas, no usufruto de um mandato e, evl- 
dentemente, de passagem, na polltica naclonal. Mas nao fa?o da polltica pro- 
flssao. Compreendo, portanto, os sentlmentos de V. Ex.a no particular. Quero, 
entretanto, acentuar apenas este meu pensamento, mlnha interpretagao quanto 
ao pessimlsmo de V. Ex.a neste assunto. Agora, admltla um credlto de conflanqa, 
de louvor ao novo sistema de govemo implantado no BraslI, que os defeitos 
nao sao do parlamentarismo, mas dos homens. Nao d com reformas constltu- 
cionals que os homens serao obrlgados a fazer uma colsa ou outra. Quanto as 
Forqas Armadas, como guardiao do regime, cabe a elas de vez em quando chamar 
a atenqao dos homens publlcos, cada vez em que ha necessidade de um movl- 
mento dessa ordem; de vez em quando 6 precise que as Forqas Armadas chamem 
os homens ao bom senso. Na realidade, nao e posslvel que elas. como guardlas 
do precelto constltuclonal, permitam que os homens enveredem peio mau camlnho 
As vezes, 6 precise que haja uma Interrupqao para chami-Ios ao bom camlnho 
Era o que tlnha a dlzer. 

O SR. COIMBRA BUENO — Agradeqo o aparte de V. Ex.a Quanto as intro- 
mlssoes das Forqas Armadas, acho que as mesmas so nodem verlfiear-<«» am 
face de sltuaqoes totalmente Irremedlivels. 

O Sr. Paulo Fender — Nao apoiado! 
O SR. COIMBRA BUENO Mas, em condiqdes normals, as Forqas Armadas 

devem ficar no seu canto, alhelas, sem se intrometer em polltica. 
O Sr. Vivaldo Lima — Sim, desde que fosse uma situaqao normal Mas jus- 

tiflca-se sua presenqa a fim de fazer com que o regime voltasse a normalidade, k 
realidade. Nao podemos, entre nos, confiar nos homens. O que temos visto no 
passado 6 sempre os homens submeterem-se ate multo fies aos foros de povo 
clvlllzado em que o Brasll se tern em conta. Precisamos nos apresentar como 
Naqao clvillzada, que tern homens publlcos capazes de gerlr os nossos negdeios. 
Mas quando esses homens comeqam a gerl-los de acordo com seus interesses 
pessoals nao hi, dentro do regime, forqa capaz de conte-los e afasta-los do 
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mau caminho, entao e precise uma for?a maior para faze-los retomar ao bom 
caminho, no sentldo de evitar que desonrem os postos a que foram elevados 
pelo povo — mandato popular — ou investidos atraves de atos administrativos, 
dentro da confian?a do povo ou dos poderes que a Constltulcao outorga aos 
homens da admlnlstraQao para investlr outros em determlnadas fun^oas. V. Ex.a, 
portanto, vera que tanto os postos de confianga como os mandates eletlvos nao 
sao propriedade nossa. Temos sempre de prestar contas dos nossos atos ao povo. 

O SR. COIMBRA BUENO — Creio que estamos acordes em que as For?as 
Armadas tern direito de Intervlr em situaQoes irremediaveis. Apenas isto. £ mis- 
ter, porem, evitar que tais situa?5es se verlfiquem. Eis por que estou presente 
nesta tribuna, fazendo um apelo ao Senado para que se detenha nessa formula 
que sugiro ou em outras melhores. O essenclal e que inovemos para melhor, 
£ o dever de todos, agora. Acredito que se tivessemos o bom senso de formar 
um bloco do centro, ensejando por outro lado o aprimoramento do trabalhismo 
neste Pals, dariamos valiosa e justa compansaQao ao atual Presidente da Repu- 
blic^. Seria, pela primeira vez, instalado um n,eotrabalhismo, ensejado por 
nos, porque cada um dos seus Ministros teria seu nome aceito e so se manterla 
no poder se contasse com a confianga de todo o bloco do Centro composto 
de homens ponderados, de bom senso, de homens antigos no exercicio do Poder, 
militando em Partido como a UDN, o PSD, o PL o PR e outros. Por falar em PL, 
poderia ele formar no bloco de centro. Ha quem tenha, em boa hora, lembrando o 
nome do Sr. Raul Pilla que, ha meio seculo, se bate pela implantagao do par- 
lamentarismo no Brasil, regime flnalmente vltorloso, embora em circunstancia 
toda especial, para Primeiro-Ministro, numa solugao de coalizao a meu ver 
altissima. Poderiamos. tambem, lembrar esse nome para Presidente do bloco de 
centro, deixando um colegiado, a diregao axecutiva do bloco do Centro, diregao 
esta a ser recrutada nos diversos partldos atuais. Em verdade, nao sao mals 
do que parcelas de um todo, esses diversos Partldos que, num regime colegiado, 
serlam dirigidos e encimados pelo Sr. Raul Pilla. 

Essa e uma, entre muitas outras formulas, que poderiamos levar avante. 

Sr. Presidente, o egoiamo e coisa natural e humana. Deviamos, porem, mudar. 
Falta-nos, entretanto, disposigao para quebrar a rotina em que vivemos mergu- 
Ihados. Podemos entrever a exlstencla de uma especle de clube dos antigos que 
nao querem dar oportunldade aos novos. Vivemos na ditadura getuliana cerca de 
trlnta anos. A mocidad'e nao teve oportunldades de se engajar na politlca. Os 
homens piiblicos nao se renovam; e cada vez nos sentimos que precisamos reju- 
venecer os quadros politicos em nosso Pais. A valdade, porem, nao nos delxa 
mudar essa democracla em que ora vivemos, a tal ponto de nao a fazermos calr 
por milagre, como se veriflcou em 25-8-1961. 

O SR. COIMBRA BUENO — Uma coisa, porem, creio que esta no intimo de 
V. Exa como no de todos os Senadores e Deputados. V. Ex.a sabe. perfeita- 
mente, que fora dos atuais quadros politicos existem centenas, milhares de 
homens capazes de ocupar os Ministerios e d'emais postos administrativos deste 
Pais. fi que nao queremos dar-lhes oportunldade! Queremos dlvidlr entre n6s 
Congressistas e homens que em evidencla os Minlstdrios. Os Deputados e dols 
tergos dos Senadores atuais, entretanto, devem-se lembrar de que nossos manda- 
tes terminam, praticamente, no proximo ano. 

Tive o cuidado de apresentar uma formula como sugestao, para despertar 
o_ pensamento de todos, para enfrentar-se o problema aberto pela pulveriza- 
gao partld'aria. Dei uma formula, digamos, extremada, no momento em que o 
Governo passaria ao neotrabalhista. 

O que iriamos por esta formula encontrar nas eleigoes de 3 de outubro do 
proximo ano? 

Encontrariamos um Partido Trabalhista organizado independente, pela pri- 
meira vez em nossa terra, escoimado de Pessedistas e prlncipalmente de oomu- 
nistas dentro de seus quadros partidarios. Poderiamos, por outro lado, com um 
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partldo de centro, ensejar ou compelir a forma?ao de um bloco comunista isolado 
e nao diluido entre as demais agremiagoes. 

O fato 6 que precisamos separar o joio do trlgo. Quem quiser ser comunista 
que o seja mas pague o prego de o ser, e nao viva mergulhado no meio dos 
outros partidos, tentando comandar a Uniao Democratica Nacional, tentando 
comand'ar o Partido Social Democratico, tentanto comandar o Congresso Nacio- 
nal, como aconteceu nestes ultimos dez dias de crise que acabamos de atravessar. 

Em ultima analise, sabemos perfeitamente que, quem gerou o ambiente de 
nervosismo, que resultou na convocagao do Congresso a meia-noite, foram agita- 
dores organlzados e infiltrados dentro dos dlversos partidos. Encheram as galerias 
da Camara dos Deputados, procurando, sem resultado, impressionar os Depu- 
tados para uma solugao que nao era a que desejavam. O que todos sentimos e que,, 
Indiscutivelmente, alguns telecomandados quiseram mergulhar nossa Patria numa 
guerra civil, quiseram transformar o Brasil numa glgantesca Coreia, que fosse 
favorecer os seus processes de agao, e de implantagao aqui de regimes estrangei- 
ros e indesejavels. 

Todos sentimos mas poucos gostam de dizer esta verdade. Nao desejo o 
comunismo, devemos vigiar este estrangeiro intruso de peito e combate-lo, mas 
respelto o direito dos comunistas. Nunca os persegui no meu Estado. A melhor 
forma de faze-lo evoluir e delxa-los na penumbra como vitimas, e agindo a von- 
tade. Se os colocarmos a luz do sol, apresentar-se-ao como realmente o sao. Em 
Goias, pequeno Estado, numa atingiram a mil adeptos, se forem realmente gru- 
pados, como decorrencia, por exemplo, da formacao do bloco do centro, coman- 
dando a politica nacional, como o neotrabalhismo no poder, talvez, o seu contin- 
gente total de adepto no Pais caia para cifra pequena e faciknente controlavel. 

Agora, uma pequena mlnoria de comunistas, muitos telecomandados por inte- 
ressados externos, querem fazer a implantagao compulsoria do seu regime em 
paises subdesenvolvld'os, como classificam os da America do Sul. Infiltram-se 
nas nossas agremiagoes e nao temos comando, devidamente unificado e capaci- 
tado para enfrentd-los. 

Vlvemos nos, udenistas, pessedistas, petebistas e demais partidos, embrulhados, 
confundldos, dividldos intrigados, sem saber, em determinados mementos, como 
agir, com nossa autoridacfe totalmente diluida. Esta crise recente de 25-8-61 o 
demonstrou claramente. Se um chefe de outro Poder quisesse ter entendimento 
pronto, nao poderia reunir imedlatamente, digamos. cinco ou seis presidentes 
de partido. Nao saberiamos se esses presidentes reoresentariam, em determi- 
nado momento, a corrente geral da politica brasileira. Nao saberiamos se, reunidos 
num gabinete com quatro ou cinco presidentes, poderiamos decidir os destines 
politlcos do Brasil, porque sabiamos que esses presidentes, ao mesmo tempo em 
que estavam trancados naquele gabinete, tinham fora sua acao enfraquecida 
e at6 contestada por elementos interessados na subvengao da ordem e aparente- 
mente pessoas de proa nos partidos democraticos. 

O que todos nos desejamos e assegurar um bom comando para os nossos 
partidos. Este 6 o momento de se d'ar aos partidos democraticos do Pais, uma 
orlentagao segura e o unico meio que temos pela frente e termlnarmos com 
essa demolldora pulverizacao em que o tempo ou o destino nos mergulharam, 
enfraquecendo a autorldade e dlsciplina de seus quadros dirigentes. 

O Sr. Vlvaldo Lima — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Pois nao. 
O Sr. Vivaldo Lima — Ate a extingao do Partido Comunista. os comunistas 

fixaram-se dentro de sua organizagao partidaria, la se encontravavn e a sua 
forga era conhecida no Brasil... 

O SR. COIMBRA BUENO — E nao prejud'icavam muito o Brasil. Cuidavam 
da sua vida e nos da nossa. Onde eles plantavam uma semente as claras nos 
podiamos plantar 100 ou 1000 com mais sucesso. 
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O SR. VIVALDO LIAIA — ... com o seu eleitorado, os seus correligionarlos. 
Era, portanto, conhecida todo o Pais a sua verdadelra forga politica. Depols 
da extingao, ate a presente data, o Partido Comunista esta a margem da Lei. 
Nao Ihe permitem qualquer reuniao porque as sancoes se fazem sentir inexora- 
velmente. Estabelecemos, agora, um novo sistema de Governo no Brasll. fi, 
portanto, oportuno, e chegado o momento de o Parlamento reconslderar a atltude 
que tomou quando declarou extinto o Partido Comunista. Restabelegamos a 
sua vida politica, a fim de que os comunistas se organizem dentro da lei com 
o compromisso de respeitar os preceitos constitucionais. Assim, aqueles que se 
eneoontram como inquilinos e para-quedistas de outras agremiaqoes politicas, 
voltarao aos seus quadros, porque eles sao capazes disso, tern coragem e con- 
vicqao. Eles tern convic?6es, que se tiverem o Partido funcionando legalmente 
nao continuarao infiltrados no Partido Trabalhista Brasileiro, nem na ITniao 
Democratica Nacional, nem no Partido Social Democratlco, ou em qualquer 
outro Partido. Cerrarao fileiras dentro da sua verdadeira legenda. Para isso nao 
ihes falta coragem. E assim o Brasil ficara conhecendo a verdadeira forqa do 
Partido Comunista. Seria interessante para nos, parlamentares, termos a cora- 
gem de restabelecer o funcionamento do Partido Comunista Brasileiro. 

O SR. COIMBRA BUENO — Nao avango tanto porque, na realidade, nao estou 
a par das condicoes em que o Pais se encontra no movimento para reconhecl- 
mento do Partido Comunista Brasileiro, O que urge e grupa-los e acabar com 
sua infiltragao nos partldos nacionais. 

O Sr. Vivaldo Lima — Tanto pior... 

O SR. COIMBRA BUENO — Govemador de um pequeno Estado, o Estado 
de Goias, a epoca em que se fechou o Partido Comunista, manifestei-me contra, 
porque os quinhentos ou seiscentos comunistas la existentes nao nos davam 
nenhum trabalho, conheciamos todos eles sabiamos das suas reunides, cujo 
enderego conheciamos e nao perturbavam a nossa vida. 

Previa que a diluigao desses comunistas, colocados fora da lei, como vitimas 
iria ampliar seu campo de agao. Entretanto, continuam. na realidade os qui- 
nhentos ou seiscentos, porque tenho a impressao de que nao progrediram em meu 
Estado. Respondo pelo meu Estado, neste particular. 

Em face da situagao nacional, nao estou em condlgoes de dizer se seria ou 
nao viavel o seu reconhecimento. fi assunto que teria de ser ponderado pelas 
autoridades como tambem o reconhecimento do Partido Integralista, que, se nao 
me engano, foi fechado na mesma epoca. 

O Sr. Vivaldo Lima — Pelos mesmos motives. 
O SB. COIMBRA BUENO — Naquela epoca acho que foi um erro. Sou catd- 

lico praticante, portanto, insuspeito para falar. Era Govemador de um pequeno 
Estado, nunca persegul comunista nem qualquer outra agremiagao ou classe, 
em meu Estado. Acho que persegulgao nao d ato cristao, nem justo e sempre 
resulta em maleficio. 

O Sr. Vivaldo Lima — Perfeitamente. 
O SB. COIMBRA BUENO — Se atualmente o Brasll esta em condlgoes de 

reconhecer o Partido Comunista, o Partido Integralista, 6 assunto que nao posso 
aventar porque nao me slnto capacitado para tanto. 

O fato e que a situagao atual de elementos estranhos infiltrados em todos 
os partldos sobretudo nos partidos democraticos, faz com que homens tradlcio- 
nalmente democraticos homens que por sua tradigao sao sabidamente adversa? 
rios do Partido Comunista, se revestem de uma fachada comunista as vdspe- 
ras das eleigoes para conquistar votos. Assistlmos a isso em todos os Estados e 
mumcipios. Ha alguns que vao aos comiclos e nos dao a impressao que sao 
Lideres Comunistas e esses muitas vezes sao ate verdadelros e conhecidos rea- 
cionarios. 
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Esta verdade que vemos sobretudo as vesper as de eleiqao. Devemos nos lem- 
brar que ao implantar, no Brasll, o regime parlamentarista estamos a pouco 
mais de um ano das proxlmas eleigoes. 

Este Congresso, sobretudo a Camara dos Deputados, sera renovada a 3 de 
outubro de 1962, bem como dois terqos do Senado. Portanto nao podemos con- 
dlclonar a evolugao do novo regime a situagoes pessoais dos que estamos aqui 
ainda, por poucos meses. Muitos nao voitarao para aqui nem para a outra Casa 
do Parlamento Nacional. Esta e uma das razoes peias quais pedi a atengao de 
V. Exas, precisamos, na medida de nossos esforgos, preparar as proximas elei- 
goes para que este Pais tenha um Parlamento capaz de arcar com a responsabi- 
lidade do Parlamentarismo. Este sim e um service imenso que poderemos pres- 
tar ao Pais, se agirmos pronta e decisivamente. 

Sr. Presidente, voltando ao assunto, entendo que se o Sr. Presidente Joao 
Goulart quisesse parodiar Pedro I e proclamasse a Independencia ou Morte do 
Trabalhlsmo, poderla construlr um neo-trabalhismo no Brasil e isto e, poderia 
reaparelhar o PTB, ampllar seus quadros, buscando elementos de primeiro piano 
que existem aos mllhoes, sobretudo nesses famosos apoliticos que andam por ai 
e nao se metem na politica por causa dessa mistura em que vivemos de Comu- 
nistas com Pessedistas, com Udenistas, com Perristas etc., todos eles infiltra- 
dos. Alguns se inflltram as vesperas das eleigoes, e sao os paraquedlstas, com 
tendenclas para a esquerda quando justamente tern para a dirsita. Insisto 
neste ponto porque realmente, neste Pais, com um pouco de otimismo podemos 
supor que se o Sr. Presidente Joao Goulart desejar constituir um ministerio 
trabalhista ele tera onde busca-los, e se fizermos um bloco dos partidos do centre 
poderiamos apoia-lo. Poderiamos se unidos, nos do bloco do PSD, UDN e peque- 
nos partidos ensejar neste Pais um govemo trabalhista; os do centre fiscaliza- 
riam esse governo, examinando ministro por mlnlstro, derrubando os que erras- 
sem, escolhendo, selecionando, dando formas definitivas ao Poder Public© do 
Pais, com o apoiamento efetivo dos partidos. Mas, nada conseguiremos com a 
pulverizagao — que tantas vezes cltei hoje — que tira a autoridade completa 
dos partidos e faz com que nao saibamos quern e comunista dentro da Uniao 
Democrdtica Nacional, quern i comunista do Partido Social Democratlco e quern 
e comunista dentro do proprio Partido Comunista Brasilelro. 

A infiltragao e miitua. Admito que existam individuos infiltrados ate dentro 
do Partido Comunista Brasilelro, para assim mostrarem-se em piiblico, as ves- 
peras da elelgao. Nao duvido que alguem, venha a transformar-se em comunista 
ate o dla 3 de outubro de 1962 e no dia 4 de outubro voltar aos partidos demo- 
craticos. Vai da conveniencia politica do momento. Infelizmente e a verdade. 

Os partidos do centro tern sob as suas costas responsabilidade tremenda. 
A formula que apresento e apenas para estimular. E apenas o apelo que fago aos 
c61ebros de boa vontade, aos homens de boa vontade para que pensem madura- 
mente na necessidade urgente de fazermos esse bloco do centro, sob pena de 
mergulharmos no parlamentarismo, no caos da mesma forma como mergulha- 
mos o presldenciallsmo, regime ja superado neste Pais. 

O Sr. Vivaldo Lima — Se tal acontecer nas proximas eleigoes, dentro das 
previsoes de V. Ex.a, conflrmar-se-a mals uma vez que o mal e dos homens e 
nao do regime. Alguem utillzar-se de uma legenda como trampolim e voltar a 
legenda antiga e um impatriota, isento de sentimentos ou senslbilidade piibllcas. 
Portanto, vira provar que os homens do Brasil nao estao em condigoes de gerlr 
os negocios piibllcos. 

O SE. COIMBRA BUENO — Nao concordo com V. Ex.a Os homens do Brasil 
estao. Os oportunlstas do Brasil e que aparecem no momento. 

V. Ex.a bem sabe que quern comandou esta crise nao fomos nos. Nao foi a 
maloria. Foi uma minoria interessada em mergulhar o Brasil numa guerra civil, 
em fazer do Brasil uma Coreia, Intrigas que surgiam, invencionices que muitos 
de nos chegamos ate a repetir, tal a aparencia de verdade, do que se revestiam. 
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Por pouco nao mergulharam este Pais numa guerra civil. Deviamos-nos capa- 
citar disso. Devemos ter mais senso de responsabilidade para inovar. 

ExLste um pequeno gmpo de privilegiados que vivem com o poder nas maos, 
que vivem com os cargos nas maos. Nao querem mais socios. Mas exist em bra- 
sileiros capazes por ai afora: temos milhares © milhares que poderiam ser al?a- 
dos as posiQoes de minlstros, senadores e deputados e nao tern oportunldade. 
Sobretudo a mocidade braslleira, isso vem sendo negado. Ela nao fol trelnada, 
devido ao interregno da ditadura. Houve uma ruptura provocada pela ditadura 
de 30 na marcha evolutiva do regime democratico neste Pais e os mo?os nao 
aprenderam como ingressar na politica. Multos, sobretudo os que estao em boa 
situa?ao economlco-financeira, nao querem nem ouvir falar em politica. 

No momento, ser politico, no Brasil, no bom sentido e carregar pedra, e 
situagao que sacrifica o homem todo o tempo. Alvo de todas as acusaQoes, desde 
as mais absurdas, e vitima de todas as inconveniencias e invenclonices e quase 
sempre fica indefeso; ja e habito inveterado desmoralizar os homens publlcos. 

O Sr. Vivaldo Lima — A afirmaQao de V. Ex.a e alarmante e perigosa por- 
que depoe sobre o fato de que existe, no Brasil, uma minoria domlnando a maio- 
ria. fi incompreensivel, e estranhavel. Ninguem pode compreender que partldos 
majoritarios se deixem dominar por uma minoria partldaria. Ou, entao, essa 
minoria representa uma grande fonja oculta que intlmida a maioria aparente 
com que se apresentam os partidos. 

O SR. COIMBRA BUENO — V. Ex.a se esquece que o Brasil tern mais de 
cinqiienta por cento de analfabetos. £ situaqao viavel num Pais em que a maioria 
de sua populacao nao sabe ier. — A pulverizaQao partldaria e suas decorrencias, 
a meu ver responde por esta situacao, em primelro lugar. 

O Sr. Vivaldo Lima — Entao essa minoria e muito atuante para poder con- 
tar com a for?a de mais de cinqiienta por cento de analfabetisados. 

O SR. COIMBRA BUENO — Os lideres jamais quiseram quebrar a rotina. 
"Delxa estar para ver como fica". 

Isso ja vem de longe, mas o momento e feliz, pois da mesma forma como 
o Congresso Nacional, interveio, reformando a ConstituiQao, de maneira identica 
poderemos reformar a legisla?ao e. mesmo, a Constitulcao. no sentido de ter- 
minar com a pulverizacao das pequenas agremia?6es, darmos for?a politica e 
autoridade aos chefes de todos os partidos, para escorarmos os futures Minls- 
tros e nao submete-los a continuas e desrazoaveis mo?6es de desconflan?a. Fun- 
cionando como vinhamos nos liltimos extertores do presidencialismo, teremos, 
talvez, um gabinete por semana, a nao ser que reformemos as normas politicas 
vigentes. 

Prosseguindo nas minhas palavras e alnda esclarecendo aparte do nobre 
Senador Vivaldo Lima, creio que a solucao adequada seria a do Sr. Presldente 
Joao Goulart, parodlar D. Pedro I, ao proclamar "Independencia ou Morte do 
Trabalhismo", apresentar um ministerio neo-trabalhista acima de qualsquer sus- 
peitas, for?ando com isso, ate certo ponto, a forma?ao imediata do bloco dos 
TJdenlst',s. Pessedlstas e elemento dos pequenos partidos, O fato & que nao ire- 
mos reformar, novamente, a Constitui?ao se o Sr. Presldente Joao Goulart se 
resolver a formar, a ultima hora, um ministerio neo-trabalhista; haveremos de 
encontrar uma solugao e a que me parece mais razoavel, seria formamos o 
bloco do Centre, beneficio imenso para a democracia braslleira. 

O Sr. Vivaldo Lima — Pediria a V. Ex.a que ao inves de dizer — "Indepen- 
dencia ou Morte" — exclamasse: Vitoria ou Fracasso. 

O SR. COIMBRA BUENO — Pois bem; seja vitoria ou fracasso. Seria um 
risco, mas tenho certeza de que, se o fizesse, vinte e quatro horas depots, a 
Uniao Dsmocratica Nacional e o Partido Social Democratico, pala primeira vez, 
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levaria a serio a sua uniao e nao precisaria mudar uma so virgula dos sous 
estatutos e programas politicos, que continuariam expresses nos mesmos termos; 
so as "slglas" e que Iriam dlminuir em numero. 

O que preclsamos e de coragem e agao. Nao creio que, nas circunstancias 
atuais, o Sr. Presidente Joao Goulart queira correr esse risco, mas devemos, 
desde ja, deixar o Sr. Presid'ente da Republica alertado para essa possibllidade. 

O que faria, no momento, serla colocar o Partido Trabalhista Brasileiro no 
Governo e a Uniao Democratica Naclonal e o Partido Social Democratlco na 
oposlgao, formando um bloco para a fiscalizagao ds Ministros e mante-los enquan- 
to agissem como udenistas e pessedistas do melhor porte. 

Essa a formula que poderiamos, por partes, atingir, talvez por uma formula 
evolutiva resolva o Sr. Presidente iniciar o Parlamentarismo com tres Ministros 
de cada um dos Partidos maiores (UDN, PSD, PTB) um l.0-Ministro de qualquer 
um deles, e os demais Ministros dos pequenos partidos. 

Essas combinagoes sao razoaveis e poderao de momento, resolver a situagao, 
mas estou certo, tambem de que resolveria e seria grande compsnsagao para 
o Presidente Joao Goulart, presldlr, no regime novo, pela primeira vez, um 
governo orientado, governo partidarlo que seria o governo trabalhista do Brasil, 
flscallzando e amparado pelo bloco dos partidos que vivem hoje pulverizados, 
a sombra do Poder. 

Sr. Presidente, antes de terminar quero chamar a atengao dos colegas, 
dentro desse quadro, para o que verlficamos em multos Estados da Federagao. 
Apelar, enfim, para todas essas realidades, para todos os udenistas e pessedistas, 
membros dos chamados pequenos partidos, para que as rivalldades entre fami- 
lias e grupos, e as rlvalidades entre pessoas dos municipios e dos Estados, nao 
prevalegam neste quadro da instalagao do Parlamentarismo no Brasil. De ma- 
neira que nao contlnuemos divldldos, como ate agora, uma vez que nos da UDN, 
do PSD, e pequenos partidos temos a mesma identidade de ideias, de principios 
e de programas politicos. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. DANIEL KR1EGER — Sr. Presidente, como Lider de Partido, pego a 
palavra. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, os imprevisiveis 
aconteclmentos politicos ocorrldos no Brasil surpreenderam-nos quando viaja- 
vamos para Bruxelas em missao do Senado da Republica. A principio, a falta 
de noticias, depols a falta de transporte, retardaram o retomo ao pais do orador, 
do Senador Mem de Sa e do Senador Ruy Palmeira. Tentamos, por mals de uma 
centena de vezes, comunlcagao com o Brasil e por tres vezes conseguimos falar. 
As noticias que recebemos eram muito otimistas, mas a nossa inquietagao, a 
nossa angiistla, o nosso desejo de partlcipar, como os nossos companheiros do 
Senado e da Camara, as altas declsoes tomadas naquela dificil conjuntura, fize- 
ram com que retornassemos. Aqui estamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com 
aquele espirito que sempre nos orlenta nas horas decislvas, de amor ao pais, 
de devotamento as instltulgoes democratlcas. 

Quando aqui chegamos, ja o melhor caminho havia sido encontrado. O Senado 
e a Camara, fieis aos principios democraticos e aos superiores interesses da 
Patria, tinham encontrado uma solugao, que constituiu indiscutivelmente um 
artificio constitucional, para que o nosso pais nao sofresse uma interrupgao na sua 
marcha democrdtlca. Aqui estamos, os tres senadores que mencionei, para os 
seus colegas, trabalharmos a flm de que o pais possa marchar, dentro da lei, 
para seus grandes destines. 

Sr. Presidente, agora, que foi adotado um novo regime politico, agora que 
se tem um ato adlcional, 6 precise que todos, com alto espirito e com serenidade, 
pondo como dlzla o grand'e tribune frances Viviani o coragao acima dos coragoes, 
trabalhemos unidos pela tranquilidade, pela paz, pela prosperidade do Brasil 
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e pela sobrevivencia das instituigoes democraticas. A nos, os tres senadores que 
nao participamos da elaboragao constitucional, mas que somos e seremos sempre 
fieis a observancia da Constituigao e da^ leis do pais, nao nos preocupam os 
homens, figuras transitorias que passam. Precupam-nos, apenas, os supremos 
Interesses da patrla, que e permanente na nossa compreensao e no nosso amor. 

Nos, os tres senadores, aqui estamos para trabalhar, com devotamento e com 
eficiencia, para que se cumpra a lei e se observe o regime instituido pelo Parla- 
mento no ato adicional, e, d'e uma forma especial queremos, nesta hora, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, nos dirigir ao Presidente da Republlca, o Sr. Joao 
Belchior Goulart, a fim de que compreenda a hora que vivemos, que nao e 
uma hora sua, nem de nenhum partido, mas que e a hora da proprla Nagao. 
Que ela nao possa ser ferida a sua legalidade nem entorpeclda no seu progresso. 
Que S. Ex.a se atenha aos supremos interesses que falam mais alto do que os 
sentimentos pessoais, que se dirija a propria consciencia da Nagao e que traba- 
Ihe para que o novo regime possa ter desdobramento normal, propiciancfo a 
felicidade e a tranqiiilidade ao Pais, suprema aspiragao do povo brasileiro. Que 
o Presidente da Republica seja digno da nossa terra e que encontre nas reservas 
morais do meu Estado natal a forga necessaria para sobrepor a tudo e a todos os 
rogados interesses da Patria, formando um Mlnisterio que corresponda as aspira- 
goes gerais e dancfo a esta imensa Nagao, que desperta e vive para o future, o 
lugar a que tern direlto no concerto das Nagoes. Se S. Ex.a asslm corresponder 
a hora hlstorica da Patria, tera prestado grande servigo a Nagao brasileira. 

Neste momento, todos devem estar desarmados. As ambigoes, os 6dlos, as 
malquerengas e os ressentimentos devem ser abandonados para que possamps, 
unldos, cumprir os altos destinos que estao reservados a Patria brasileira. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas. O orador e cumprimentado.) 

O SR, PRESIDENTE (Cunha Mello) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 25, de 1961 (n.0 

1.138, de 1959, na Camara), que incorpora a Universldade do Parana a 
Escola Superior de Agricultura e Veterinaria do Parana e da outras provi- 
dencias, tendo Pareceres favoraveis sob n.0o 214, 215, e 526, de 1961, das 
Comlssoes de Educagao e Cultura; de Finangas e de Constituigao e Jus- 
tiga. 

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.) 
fi o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 25, DE 1961 
(N.0 1.138-B, de 1959, na Camara) 

Incorpora a Universidade do Parana a Escola Superior de Agricultura 
e Veterinaria do Parana e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — E incorporada a Universidade do Parana, da qual passa a consti- 
tuir unldade integrante, com a denomlnagao de Escola de Agronomia e Veteri- 
naria da Universidade do Parana, a Escola Superior de Agricultura e Veterindria 
do Parana, a que se refere a Lei n.0 1.055, de 16 de janelro de 1950. 
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Art. 2.° — Sao transferidos, com os respectivos ocupantes dos Quadros Perma- 
nente e Suplementar do Ministerio da Agrlcultura para os de identica denomi- 
nagao do Ministerio da Educapao e Cultura, os seguintes cargos, crlados pela 
Lei n.0 2.366, de 7 de dezembro de 1954, para a Escola Superior de Agricultura e 
Veterlnaria do Parand: 

Quadro Permamente: 

37 — Professor Catedratico, padrao O; 
2 — Professor, padrao K 
1 — Oflclal Administrativo, classe J; 
1 — Almoxarife, classe H; 
1 — Escriturario, classe F; 
1 — Escriturario, classe E; 
1 — Datilografo, classe E. 

Quadro Suplementar: 

1 — Contlnuo, classe F. 
Art. 3.° — Sao suprimidos do Quadro Permanente do Ministerio da Agri- 

cultura 1 cargo em comissao de Diretor, padrao CC-5, de 1 fungao gratificada 
de Secretdrio, simbolo FG-6, igualmente crlados pela Lei n." 2 .366, de 1954, para 
a Escola, a que se refere o artlgo anterior. 

Art. 4.° — Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, com os respectivos 
ocupantes para a Tabela Numerlca de Extramumerdrios-mensalistas da Univer- 
sldade do Parana, as funQoes criadas pelo Decreto n.0 38.209, de 10 de novembro 
de 1955, na Tabela tmlca de Extranumerdrio-mensalista do Ministerio da Agri- 
cultura. 

Art. 5.° — Serao apostilados pelas autoridades competentes os titulos de 
nomea?ao ou de admissao dos atuals ocupantes dos cargos e funqoes, cuja 
transferencia e prevista por esta lei do Ministerio da Agricultura para o Minis- 
terio da Educaqao e Cultura, assegurados os direitos de que gozam os mencio- 
nados servidores. 

Art. 6.° — Os bens moveis e imoveis e os direitos do estabelecimento de que 
trata esta lei, ja incorporados ao Patrimonio da Uniao, serao incluidos no Patri- 
monio da Universidade do Parana, entidade autarquica vinculada ao Ministerio 
da EducaQao e Cultura. 

Art. 7.° — Fica alterado o Onjamento da Uniao para o corrente exercicio, 
para efeito de transferencia do Ministerio da Agricultura para o Ministerio da 
EducaQao e Cultura (Divisao de OrQamento — Encargos Gerais com os respectivos 
saldos consignados a Escola Superior de Agricultura e Veterinaria do Parana. 

Art. 8.° — Serao introduzldas mediante ato do Poder Executivo, no Estatuto 
da Universidade do Paranfi, aprovado pelo Decreto n.0 39.824, de 21 de agosto 
de 1956, as modlflcaQoes decorrentes da execuQao desta lei. 

Art. 9.° — Dentro de 180 (oento e oitenta) dias contados da publicaqao 
desta lei deverd ser expedido o Regimento da Escola, a que se refere o art. 1.°, 
regendo-se a mesma ate a sua aprovaQao pelo atual, observadas as disposiQoes 
desta lei. 

Art. 10 — Sao federalizadas e incorporadas a Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro as seguintes Faculdades e Escolas, com sede em Niteroi, capital 
do Estado do Rio de Janeiro; 

a) Faculdade de Filosofia, Ciencia e Letras; 
b) Faculdade de Ciencias Economicas; 
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c) Escola Fluminense de Engenharia; 
d) Escola de Servigo Social; 
e) Escola de Enfermagem. 

§ 1.° — Independentemente de qualquer indenlzagao, sao incorporados ao 
Patrimonio da Universidade, mediante escritura piibllca, todos os bens moveis, 
imoveis e direitos ora na posse ou utilizados pelas Faculdades e Escolas referldas 
neste artigo. 

§ 2.° — fi assegurado o aproveitamento no servigo publico federal, do pessoal 
dos estabelecimentos ora federalizados. contando-se-lhe o tempo de servigo, para 
efeito do art. 192 da Constitulgao Federal: 

I — os professores catedraticos efetivos, no Quadro Permanente do Minls- 
terio da Educagao e Cultura; 

II — os demais empregados, regulamente nomeados ou admitidos ate o dla 
1.° de novembro de 1960, no Quadro de pessoal da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, observada a legislagao em vigor. 

§ 3.° — Poderao ser aprovados, como interinos, os professores dos aludidos 
estabelecimentos, que ocupem interinamente, ou por contrato, catedras dos 
mesmos. 

§ 4.° — Para o cumprimento do que dispoe o § 2.°, a Reltoria da referida 
Universidade apresentara a Diretoria do Enslno Superior, relagao acompanhada 
oo curriculo de seus professores e servidores, especificando a forma de inves- 
tidura, a natureza do servigo que desempenham, a data da admissao e a remu- 
neragao. 

§ 5.° — Serao expedidos pelas autoridades competentes os titulos de nomea- 
gao decorrentes do aproveitamento determinado nesta lei, depois e a contar da 
ultima das escritas publicas referidas no § 1.° deste artigo. 

§ 6.° — Os atuais professores interinos e contratados para a regencia das 
catedras, nas Escolas e Faculdades citadas no art. 10 desta lei, com dois ou mais 
anos de efetivo exerciclo terao o direito ao cargo efetivo de asslstente de enslno 
superior, nivel 17, permanecendo, todavia, na regencia interina da catedra, 
ate a realizagao do concurso respective. 

Art. 11 — A Universidade de que trata a Lei n.0 3.834-C, de 14 de dezembro 
de 1960, art. 15, fica autorizada a instalar e a fazer funclonar. dentro de tres 
anos, uma Faculdade de Filosofia, Ciencia e Letras e uma Faculdade de Belas 
Artes, observadas as normas do respective Estatuto. 

§ 1-0 — Passam a denominar-se Faculdade Politecnica as entidades uni- 
versitanas a que se refere a letra d do art. 16, da lei indicada no artigo. 

§ 2.° — fi transferida a mesma autarquia educacional prevista neste artigo, 
a delegagao para execugao de obras autorizadas no art. 2.° da Lei n.0 3 695, de 
IS de dezembro de 1969, e a ela passarao a integrar-se, automaticamente, todos 
os mstitutos, orgaos e estabelecimentos de qualquer natureza, sedladas na cidade 

ffi !aonn™J P^rtfneentes ou vinculados as Faculdades que, por forga da 
da nova Urdver«idade dezembro de 1969' art- 16) foram incluidas na composigao 

OS intnLrf,exe.cu?§0 .do disposto nesta lei e o funcionamento de todos 
« o ^s- ensino suPenor pertencentes a Universidade de que 

Onldrn PermLfnt i n °.3 de 14 de dezembro de 1960, sao criados, no Quadro Permanente do Mlnisteno da Educagao e Cultura — Universidade do 

^I^ulda^de^bPcnfi0' 33 !trinta e cinco) cargos de professor catedratlco para filosofia, Ciencia e Letras, 23 (vinte e tres) para a Faculdade 
de Oencias Economicas, 46 (quarenta e seis) para a Escola de Engenharia 14 

ma^m^no15^m EsCo1^ de ^"^o Social, 14 (quatorze) para a Escola de Enfer- magem, no mesmo quadro — Universidade de Santa Maria 13 (treze) cargos de 
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professor catedratico para a Faculdade de Odontologia, 40 (quarenta) para a 
Faculdade Polit^cnica, 22 (vinte e dois) para a Faculdade de Agronomia, 14 
(quatorze) para a Faculdade de Veterinaria, 35 (trinta e cinco) para a Faculdade 
de Filosofia, Clencia e Letras e 35 (trinta e cinco) para a Faculdade de Belas 
Artes; e, finalmente, 8 (oito) cargos em comlssao, de Diretor, simbolo 5-C, 8 
(oito) fun?6es gratlficadas, de Secretirlo 3-F, e 8 (oito) fun?6es gratificadas de 
Chefe de Portarla, 20-F, uma para cada unidade universitaria das aclma enume- 
radas. 

Art. 13 — Para atendimento da despesa decorrente da presente lei no exer- 
ciclo de 1961, flea o Poder Executive autorizado a abrir, pelo Ministerio da Edu- 
cagao e Cultura, o credit© especial de Cr$ 311.660.000.00 (trezentos e onze milhoes, 
seiscentos e sessenta mil cruzeiros) assim distribuidos: 

a) Para a Faculdade de Filosofia (FFI — UFERJ — DESU) —  
Cr$ 43.292.000,00 (quarenta e tres milhoes, duzentos e noventa e dois mil cru- 
zeiros) sendo Cr$ 19.740.000,00 (dezenove milhoes, setecentos e quarenta mil 
cruzeiros para Pessoal Permanente; Cr$ 20.124.000,00 (vinte milhoes, cento e 
vinte e quatro mil cruzeiros) para Pessoal Tecnlco e Admlnistrativo do Quadro 
Extraordlnario, Cr$ 1.428.000,00 (um mllhao, quatrocentos e vinte oito mil 
cruzeiros) para as fungoes gratificadas e Cr$ 2.000.000,00 (dois milhoes de cru- 
zeiros) para Material e Encargos Diversos. 

b) Para a Escola de ServiQO Social (ESS — UFERJ — DESU)   
Cr$ 29.120.000,00 (vinte e nove milhoes, cento e vinte mil cruzeiros) sendo: 
Cr$ 8.460.000,00 (oiso milhoes, quatrocentos e sessenta mil cruzeiros) para Pes- 
soal Permanente; Cr$ 17.232.000,00 (dezessete milhoes, duzentos e trinta e dois 
mil cruzeiros) para Pessoal Tecnico e Administrative do Quadro Extraordlnario; 
Cr$ 1.428.000,00 (um milhao, quatrocentos e vinte e oito mil cruzeiros) para as 
fungoes gratificadas e Cr$ 2.000,00 (dois milhoes de cruzeiros) para Material e 
Encargos Diversos; 

c) Para a Escola de Engenharla (EE — UFERJ — DESU) — Cr$ 71.352.000,00 
(setenta e um milhoes, trezentos e cinqiienta e dois mil cruzeiros) sendo   
Cr$ 25.994.000,00 (vinte e cinco milhoes, novecentos e noventa e quatro mil 
cruzeiros) para Pessoal Permanente; Cr$ 37.980.000,00 (trinta e sete milhoes, 
noventos e oitenta mil cruzeiros) para Pessoal Tecnico e Administrativo do 
Quadro Extraordlnario; Cr$ 1.428.000,00 (um milhao quatrocentos e vinte e oito 
mil cruzeiros) para as fundoes gratificadas Cr$ 6.950.000,00 (seis milhoes, 
novecentos e cinqiienta mil cruzeiros) para Materia e Encargos Diversos; 

d) Para a Faculdade de Clenclas Economlcas (FCE — UFERJ — DESU — 
Cr$ 37.244.000,00 (trinta e sete milhoes, duzeitos e quarenta e quatro mil cru- 
zeiros) sendo: Cr$ 12.972.000,00 (doze milhoes, novecentos e setenta e dois mil 
cruzeiros) para Pessoal Permanente; Cr$ 20.844,000,00 (vinte milhoes, oitocentos 
e quarenta e quatro mil cruzeiros) para Pessoal Tecnico e Admlnistrativo do 
Quadro Extraordlnario; Cr$ 1.428.000,00 (um milhao, quatrocentos e vinte e 
oito mil cruzeiros) para as funQoes gratificadas e Cr$ 2.000.00 (dois milhoes de 
cruzeiros) para Material e Encargos Diversos; 

e) Para a Escola de Enfermagem Cr$ 30.652.000,00 (trinta milhoes, seis- 
centos e cinqiienta e dots mil cruzeiros) sendo: Cr$ 7.896.000,00 (sete milhoes, 
oitocentos e noventa e seis mil cruzeiros) para Pessoal Permanente;   
Cr$ 13.308.000,00 (treze milhoes, trezentos e oito mil cruzeiros) para Pessoal 
Tecnico e Admlnistrativo do Quadro Extraordinarlo; Cr$ 1.428.000,00 (um milhao, 
quatrocentos e vinte e oito mil cruzeiros) para Fun?6es Gratificadas e  
Cr$ 8.020.000,00 (oito mllhSes e vinte mil cruzeiros) para Material e Encargos 
Diversos. 

f) Cr| 100.000.000,00 )cem milhoes) para pessoal, material, encargos, servl- 
qos e equipamentos da Universidade de Santa Maria. 

Art. 14 — Os cargos e funtjoes de que trata a presente lei, serao enquadrados 
e ajustados automaticamente ao sistema da Lei n" 3.780, de 12 de julho de I960. 
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Art. 15 — Revogadas as disposicoes em contrario a presente Lei entrara 
em vigor na data de sua publicacao. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esgotada a materia constante da 
Ordem do Dia. 

Antes de dar a palavra aos oradores inscritos, comunico ao Plenario que, 
em virtude de entendimentos com o Sr. Dr. Joao Goulart e, obtida a aquiescencia 
da Mesa da Camara dos Deputados, ficou marcada para amanha, dia 7, as 15 
horas, a prestagao do compromisso constitucional de Sua Excelencia como Pre- 
sidente da Repubiica. 

Para a realizaQao desse ato, esta Presidencia convoca as duas Casas do Con- 
gresso Nacional a se reunirem amanha, a hora citada, no Plenario da Camara 
dos Deputados. 

Tem a palavra o nobre Senador Fernandes Tavora. 
O SR. FERNANDES TAVORA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, pedi a pala- 

vra para ler notavel artigo de um grande jornallsta do Norte, Anibal Fernandes, 
sobre as Universidades do Nordeste. 

Em uma das nossas ultimas sessoes ordinarias, tive a oportunidade de apar- 
tear o nobre Senador Fausto Cabral, quando fazia uma comunicaQao a esta 
Casa com referenda aos trabalhos executados pelo atual Reitor da Universidade 
do Ceara, Professor Martins Filho. 

Dias apds, defendl aqui a Emenda que mandava federalizar a Faculdade de 
Ciencias Economicas do Ceara e empenhei minha palavra, a falta de outro do- 
cumento, pela real atividade, pelo magnifico trabalho dessa Faculdade que, no 
artigo a que aludi, e citada como uma das melhores do Pais. 

Passo a ler o artigo, Sr. Presidente, para que fique registrado nos "Anais 
do Senado" e sirva de prova do quanto eu disse aqui relativamente a Faculdade 
de Ciencias Economicas da Universidade do Ceara. 

Anibal Fernandes refere-se a um artigo de Leopoldo Nachbin, conslderado 
um dos maiores, se nao maior, matematico da America, e diz: 

"Uma de minhas melhores lembranQas do velho Ginasio e Leopoldo 
Nachbin. Tenho outras: Clean to de Paiva Lelte, que e meu candidate 
para tudo o que hou'ver neste pais, Inclusive para Cardeal-Arceblspo do 
Rio de Janeiro: Otacillo Quelroz, Heltor Pinto de Moura, Arlano Suas- 
suna, Edson Nery, Barreto Guimaraes e tantos outros. Lembro-me de 
todos. Nem esque^o o humilde Benedito, que vende ovos num pe de 
escada, proximo ao Mercado de Sao Jose, onde montou a TV do Galo 
• Podem comprar ovos a Benedito, nao ha nenhum goro; e sao mesmo 
frescos e baratos). 

Esses todos formam o pano de fundo de minhas saudades. Leopoldo e 
tido hoje por um dos grandes matematlcos das Americas. Li o seu ultimo 
artigo em "Senhor, Etapas e Desenvolvimento da Matematica no Bra- 
sil", no qual ele situa a Faculdade de Sao Paulo como o berQO da atual 
escola matematica braslleira. Folgo de registrar que, nesse setor, e no 
das ciencias, uma boa equipe de pernambucanos esta trabalhando no Rio 
e em Sao Paulo: Leite Lopes e a esposa; Hervasio de Carvalho, (hoje 
estagiando em Napoles); Rlcardo Ferreira; Carlos Lira Neto; Souza Bar- 
ros Filho. O proprio Cezar Lattes e meio pernambucano. Isso prova que 
temos material humano. 

O proprio Nachbin admite que "nem sempre os micleos dos Estados 
economicamente mais prosperos sao os que representam um indice de 
crescimento cientifico mais pronunciado, na dlre<;ao sadia". Um exemplo 
disso e o que se passa, no Ceara. Quando dlgo que o Nordeste (falo do 
nosso Nordeste, que vai de Alagoas ao Rio Grande do Norte) so deverla 
ter uma Universidade, que e a do Recife e que sel o que uma Unlversi- 
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dada representa, para que atue, como um todo harmonioso e complete: 
bom professorado, boas instalaqoes, boas bibliotecas, bons laboratorios. 
Nao 6 por desdem aos outros Estados menores e mais pobres. 

A Unlversidade do Ceara cobre um "outro Nordeste" e atende a uma 
area: que esta escapando de nosso raio die influencla. "Quero registrar 
as impressoes que Nachbin acaba de transmitir ao professor Almir de 
Castro, diretor do CAPES, sobre o desenvolvlmento do setor das ciencias 
baslcas, no centro unlversitario de Fortaleza; 

— "Como resultado de minhas observagoes, devo dizer-lhe que estou 
deveras impressionado com o progresso realizado pela Universidade do 
Ceara, nos campos da Quimlca, da Matematica e da Fislca e, sobretudo, 
com as perspectivas realmente anlmadoras dessa Universidade consolidar 
a posigao conquistada e, eventualmente, tornar-se uma universidade-pa- 
drao do nordeste. nao por imposigao de alguma disposigao legal ridicula, 
mas por forga natural de seus meritos". 

A uma certa altura, chega mesmo a situagao a Universidade do 
Ceara num piano superior a do Recife, nos setores da Pisica e da Mate- 
matica: 

— "Por essas razoes, a Universidade do Ceara ja e superior a Uni- 
versidade do Recife, nos setores da Pisica e da Matematica. No campo 
da Quimlca, Fortaleza e Recife se equivalem. No que toca as ciencias 
biologicas, a Universidade do Recife e patentemente superior a Univer- 
sidade do Ceara. Por isso e dado o espirito invulgar que anima a alta 
diregao da Universidade do Ceara, parece-me justo classifica-la como 
sendo o centro mais promissor, no campo das ciencias basicas, entre os 
dos Estados do Para, Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco 
e Bahla. As demals universidades desses Estados irao progredir logo que 
se apercebam do exemplo da Universidade do Ceara, o que ja vem ocor- 
rendo, multo embora nos cltados centres nem sempre se constate a mes- 
ma boa vontade e o mesmo idealismo das diregoes das Reitorias, das 
Faculdades de Filosofia. Ciencias e Letras e dos Institutes de Ciencias 
baslcas como a que hoje se verlfica na Universidade do Ceara". 

Nachbin mostra, na sua comunicagao ao diretor da CAPES, que e 
possivel "a um Estado ainda pobre ter uma boa universidade, depen 
dendo da sua orientagao na aplicagao dos recursos, do esforgo na for- 
magao de pessoal e na selegao acertada do corpo docente, o que, afinal, 
reverterd em beneficio para o progresso economico-social do Estado, 
atraves da produgao de professores e tecnicos competentes, voltados 
para a solugao dos problemas reglonais". 

— "A id&a de que Rio de Janeiro e Sao Paulo sao os melhores cen- 
tres clentiflcos do pais, para onde devem convergir as nossas melhores 
vocagoes, 6 hoje antlquada — diz Nachbin. A concepgao que, gradatl- 
vamente, esta passando a vigorar e a de que os melhores centres cien- 
tificos do pais serao aqueles que envldarem os esforgos mais sabios para 
atralr os melhores clentlstas e os alunos de maior talento, criando-lhes 
condlgoes mais propicias ao estudo e a pesquisa pura e aplicada". 

Nao 6 por maldlzer, que tenho feito reparos a nossa Universidade, 
nem por desaprego a nlngu&n; mas o fato de que um professor de tao 
alta categorla considere a Universidade do Ceara "a universidade plloto 
do Nordeste", mostra que ha algo de errado e que nao funciona na nossa; 
a despeito dos babilonlcos projetos, que ha alguns anos se vem arras- 
tando no velho Engenho do Meio, onde havemos de convir todos que 
jd se enterrou muito dinheiro k-toa." 

Sr. Presidente, a leitura que acabo de fazer a respeito das Universidades do 
Norte conflrma tudo o que a representagao cearense tem dito sobre a Univer- 
sidade do Ceara, que merece, realmente, as vistas interessadas do Pais. (Muito 
bem!) 



- 198 - 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, encerro a sesiao dasignando para a pioxima 

sessao ordinarla a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Dlscussao unica do Projoto de Lei da Camara n.0 39, de 1960 (n.0 2.897, de 
1957, na Casa de origem), que assegura aos agentes da inspe^ao do trabalho, 
partlcipagao nas multas decorrentes de infiacoes de dispositlvos da legislagao 
trabalhista, tendo 

PARECERES sob n.0s 443. 444 e 528, de 1961, das Comlssoes 
— de Legisla^ao Social, favoravel; 
— de Fman^as, favoravel, sugerindo apenas que se substituam as expressoes 

Minlsterio do Trabalho, Industrla e Comercio, pelas Mlnisterio do Trabalho e 
Previdencia Social; 

— de Servieo Public© Civil, favoravel. 
Esta encerrada a sessao. 



155.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 9 de setembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO, G1LBERTO MARINHO, ARGEMIRO 
DE FIGUEraEDO E NOVAES FILHO 

As 11 horas acham-se prasentes os Srs. Senadores : 

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 
Lobao da Silveira — Vlctorino Frelre — Remy Archer — Leonidas Mello 
— Mathias Olympic — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernandes 
Tavora — Menezes Plmentel — Dix-Hult Rosado — Argemiro de Figuei- 
redo — Salviano Lelte — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros 
Carvalho — Lourlval Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — 
Ovidlo Telxelra — Lima Teixelra — Aloysio de Carvalho — Del Caro 
— Arlindo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Affonso 
Arinos — Benedito Valadares — Nogueira da Gama — Moura Andrade 
— Lino de Mattos — Pedro Ludovlco — Coimbra Bueno — Gaspar Vel- 
logo — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A llsta de presenga acusa o compare- 
cimento de 40 Srs. Senadores. Havendo numero legal, esta aberta a sessao. 

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

posta em dlscussao, e sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretdrlo da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Apelos no sentido da rapida aprova^ao das seguintes proposi?6es: 

— Emenda Constltuclonal n.0 1/59, qua estabelece nova discriminaqao de 
rendas em favor dos municipios: 

— do Prefelto Municipal de Guaranta, SP; 
— da Assemblela Legislativa de Minas Gerais. 
— PL 1.008/59, que autoriza o Poder Executive a abrir pelo Ministerio da 

Educaqao e Cultura o credlto especial de Cr$ 25.000.000 00 para planejamento, 
construqao e aparelhamento da "Casa dos Municipios", em Brasilia e da outras 
providencias: 

— da Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, MG. 
Comunica^ao de elei^ao e posse. 

— da Diretoria da Associagao dos Aposentados de Campos, RJ; 

— da Mesa da Camara Municipal de Estrela d'Oeste, SP; 
— da Mesa da Camara Municipal de Indiana, SP. 
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Diversos assuntos: 

Manifestagoes contrarias a legalizagao do partido comunista no Brasil: 
— da Irma Agostinha Camargo Paul, de Itau?u, GO; 
— da Irma Maria Luiza, de Araxa, MG; 
— da Camara Municipal de Entre Rios, MG; 
— da Sra. Maria Rosa e outras, de Araraquara, SF; 
— do Dr. Antonio Paulo Tanotti, e outros, de Araraquara, SP; 
— do Asilo de Mendicidade de Araraquara, SP; 
— do Circulo Catolico Estrada da Manha, de Araraquara, SP; 
— do Sr. Jose Andriota, e outros, de Araraquara, SP; 
— da Superiora da Santa Casa de Misericordia de Barretos, SP; 
— do Hospital Padre Albino, de Catanduva, SP; 
— do Diretor do Hospital Leao Treze, de Ipiranga, SP; 
— da Fabrica de Plasticos de Ipiranga, SP; 
— do Educandario Cardeal Motta, de Ipiranga, SP; 
— da Superiora da Santa Casa de Misericordia de Olimpia, SP; 
— do Coleglo Assungao, de Plracicaba, SP; 
— do Seminario Diocesano, de Piracicaba, SP; 
— das Irmas Franciscanas de Sao Carlos, SP; 
— do Conselho da Universidade Catdlica do Parana; 
— do Juvenato Coragao de Jesus, de Caspar, SC; 
— da Docencia do Grupo Escolar, de Caspar, SC; 
— da AssociaQao Catequista de Rodeio, SC; 
— da Camara Municipal de Camaquan, RS; 
— da Camara Municipal de Pelotas, RS; 
— de Arlindo Kuzler, e outros, de Porto Alagre, RS; 
— da Diretoria da Associagao de Pais e Mestres do Ginaslo Santa Ines, de 

Porto Alegre, RS; 
— da Camara Municipal de Arroio do Meio, RS. 

Solicitacoes ao Congresso, de apoio e solidariedade dos comerciantes e industrials 
da Cidade Livre: 

— do Sr. Julio Pereira; 
— do Sr. Jose Avelino Filho; 
— do Sr. Domlngos Henrique; 
— do Sr. Salvador Lemos; 
— do Sr. Jovio Feresln; 
— do Sr. Francisco Confessares; 
— do Sr. Francisco Confessor; 
— do Sr. Ezequiel de Moura; 
— do Sr. Manoel Natividade; 
— do Sr. Oswaldo Mendes Soares; 
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— do Sr. Geraldo Netto Campos; 
— do Sr. Joao Alves 
— do Sr. Antonio Nunes 
— do Sr. Lauro de Castro; 
— do Sr. Manoel Gon?alves da Silva; 
— do Sr. Amadeu Gomes; 
— do Sr. Manoel Machado; 

— do Sr. Jose Rodrlgues de Oliveira; 

— do Sr. Jose Honorato Deusdara; 
— do Sr. Jose da Silva; 
— do Sr. Jose Barbosa Neto; 
— do Sr. Afonso R. Silva; 

— do Sr. Ovidio Feresin; 
— do Sr. Salvador Lemos; 
— do Sr. Benvlndo Cezario; 
— do Sr. Jose Guimaraas Alves; 
— do Sr. Petronio Oliveira Pereira; 
— do Sr. Joaquim dos Santos Coimbra; 
— do Sr. Jose Borges Camargo; 
— do Sr. Francisco Chaves; 
— do Sr. Francisco F. Vale; 
— do Sr. Raimundo Barbosa dos Santos; 
— do Sr. Antonio Alves Ferreira 
— do Sr. Sosthenes. 

Solidta<;oes no sentido de nao ser extinto o impost© sindical: 

— da Camara Municipal de Cachoelra, RS; 
— da Camara Municipal de Tapera, RS; 
— da Camara Municipal de Carazlnho, RS; 
— da Camara Municipal de Marau, RS. 

Manifestacoes contrarias a institui?ao da pena de morte no Brasil 

— da Camara Municipal do Recife, PE; 
— da Camara Municipal de Casca, RS; 
— da Camara Municipal de Canoas, RS; 
— da Camara Municipal de Santa Maria, RS; 
— da Camara Municipal de Tapera, RS. 

Congratulacoes pela eleujao para o Senado Federal do Sr. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira: 

— da Camara Minlcipal de Campina Grande, PB; 

— da Camara Municipal de Julz de Fora, MG; 

— da Camara Municipal de Sao Jose dos Campos, SP. 
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MENSAGEM 

N.0 199 (n.0 de orige-m 485), de 4 do mes em curso, do Sr. Presidente da 
Republica, transmitindo as informagoes prestadas pelo Departamento Admlnls- 
trativo do Servigo Publico em atencao ao Requerimento n.0 241/61, do Sr. Senador 
Caiado de Castro, como segue: 

Excelentisslmo Senhor Presidente do Senado Federal: 
Tenho a honra de transmitir a Vossa Excelencla, em anexo, as informagoes 

prestadas pelo Departamento Administrativo do Servigo Publico, a proposito do 
requerimento do Senhor Senador Caiado de Castro, objeto da Mensagem 
n.0 70/61, dessa Casa. 

Brasilia, 4 de setembro de 1961. — Ranieri Mazzilli. 
Excelentisslmo Senhor Primeiro-Secretario: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelencla, em anexo, as informa- 

goes prestadas pelo Departamento Administrativo do Servigo Publico, a proposito 
de requerimento do Senhor Caiado de Castro, objeto da Mensagem n.0 70/61, 
dessa Casa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos de 
mlnha elevada estima e consideragao. 

Brasilia, 4 de setembro de 1961. — Floriano Augusto Ramos, Chefe do Gabi- 
nete Civil. 

Senhor Chefe do Gabinete Civil: 
Cumpre-me, relatlvamente a Mensagem n.0 70/61, referente ao requerimento 

formulado pelo Senhor Senador Caiado de Castro, informar a Vossa Excelgncia 
que, tao logo o Departamento dos Correios e Telegrafos encaminhou a Divisao 
de Classificagao de Cargos o enquadramento, resultante da rejelgao dos vetos 
apostos a Lei n.0 3.780, de 1960, dos Carteiros no nivel 14, fol a mat^rla encami- 
nhada a Comlssao de Classificagao de Cargos. a qual, por sua vez, a aprovou 
atraves da Resolugao Especial n.0 63, de 18 de julho ultimo, publlcada em suple- 
mento especial ao Diario Oficial de 10 do corrente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.a os protestos da mlnha alta 
estima e mais distinta consideragao. 

Brasilia, 29 de agosto de 1961. — Moacyr R. Briggs, Diretor-Oeral. 
De-se conhecimento ao Requerimento 

OF1CIO 
N.0 1.450, de 6 do mes em curso, do Sr. l.0-Secretarlo da Camara dos Depu- 

tados, encaminhando o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 128, DE 1961 
(N.0 4.024-B, na Casa de origem) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E concedida isengao de direitos, de adicionais, das taxas por- 

tudrias do imposto de consume e de qualsquer outros onus, com excegao da Taxa 
de Previdencla Social, para as mercadorias procedentes dos Estados Unldos e 
doadas a Confederacao Evangelica do Brasil, constantes das licengas de impor- 
tagao. sem cobertura camblal, autorizadas pela Cartelra de Comercio do Banco 
do Brasil S/A, abaixo discriminadas, que ja se encontrem nos armaz^ns do 
porto do Rio de Janeiro ou ainda por embarcar; 

DG-57/39.241-38.225 — 36 Filmotecas, constltuidas de filmes impressos, com 
titulos diversos, de carater educative e religloso, com metragem entre 800 a 
2.000 pes cada, larg. 16mm. 
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DG-57/39.424.226 — Uma prenaa para discos de vinylite. 
DO-57/39.243-38.227 — Um conjunto para ar condicionado marca Mitchell, 

modelo M-344 — tamanho 0,40 x0.70 x 0,70m, com os seguintes acessorlos: Doze 
Microfiltros, tamanho 0,70 x 0,40m x 0,20m modelo M-344. 

DG-57-39.244-228 Um Mimeografo, marca "AB Dick", modelo 420. 
DG-57/39.245-220 — Um orgao eletronico, marca "Allen", modelo C-3 com- 

pleto. 
DG-57/39.246-39.230 — Dez adaptadores magneticos para maquinas sonoras 

de 16mm. 

DG-57/39.247-38.231 — Material de cinema, conforme relaqao anexa 25.000 
pes filme virgem de 16 a 55mm, sen do: dez mil pes de filmes Ansco-Color Dupli- 
cating tipo 538 de 35mm; trezentos pes de filme colorido Anscochrome, de 35mm, 
tipo 531, luz do dia; duzentos p6s de filme colorido Anscochrome, de 35mm, tipo 
532, Tungstenlo; dez mil p&s de filme positive para copia em branco e pre to de 
35mm, Kodak perf; dols mil p&s de filme negative de 16 mm em branco e preto, 
Kodak; dols mil p6s de filme positive de 16mm para copia, Kodak; quinhentos 
pes de filme colorido Ektachrome, 35mm, tipo luz do dia. — Drogas Fotograflcas 
e Reveladores: 5 vidros de Ansco Aicolamine, tipo S-5, em po, com 0,500 kg 
cada; 50 latas de Branqueador — para filme colorido, Ansco, cat. 5.300 189, com 
2.000 kg cada; 50 latas de 1.° Rsvelador para filmes coloridos, Ansco, cat. 5.300 
182, com 2.000 kg cada; 5 vidros de hidroquinone, Kodak, com 0,500 kg. cada; 
5 vidros de Metol, Kodak, com 0,500 kg cada; 50 Estojos para revelaQao de filmes 
coloridos Ektachrome, para 473cc, "Pint" E-2; Maquinas de revelacao de filme 
16mm — uma maquina automatica, modelo Bridgamatic dr. K 16mm, marca 
Brldgamatic; Equipamentos para iluminagao — 2 Refletores para 500/750 Watts 
sem pedestal rolante, MR 407 Baby Solarspots, marca Melo-Rlchardson Co; 2 
Refletores para 2.000 Watts sobre pedestal rolante, MR, 412 Jr. Solarspots; 1 
Refletor para 5.000 Watts em pedestal rolante, MR 415 Sr. Solarspot; 3 Refle- 
tores pequenos com pedestal rolante, MR 16 Cinelite; 400 Lampadas para pro- 
jegao GE. sendo: 6.T8, 100W, 110 Volts; 6.T8, 100, 220 Volts; 250. T8, 150W. 
1 110 Volts; 50 T8, 15C W, 220 Volts; 24, T 10, 300 W, 110 volts; 12, T 10. 300 W, 
220, volts; 12, T 10, 100 W, 6 volts; 6 T 10, 500 W, 110 volts: 10 T 12, 750 W, 110 
volts, 6, T 12, 1.000 W, 110 volts; 6, T 8, 300 W. 220 volts; 6. T 8, 300 W, 110i volts; 
6, T 8 150 W, 220 volts Gravuras — 100 jogos de 36 gravuras cada coloridas, 12 
x 17" prod, para Concilio M. de Igrejas; — Maquinas para cinematografia — 1 
mdqulna de fllmar, ArTlfl°x, mod. Proftsslonal de 16mm, comnleta; 1 visor, 
Bel & Mowell, complete 16mm, 149A-146-A; 1 Editor som compl. com Ampl. 
e controle de volume, marca SOS; 1 Sincronizador para filmes de 16mm, mod. 
162, tipo Neumade 16mm Synchremaster. 

DG-57/39.248-38.232 — Pecas para reparo e conserto de Gravadores de Fitas 
e Gravadores de Acetato, conforme relagao anexa. — Para gravadores AMPEX; 
5 Vdlvulas 12, SJ 7. 2 Vdlvulas ref. 6-05, 1 Valvula, ref 6-F6, 1 Vdlvula, ref. SN7, 
1 Valvula, ref. 5x3G. 1 fita para acerto, ajuste de cabeqa magn^tlca do gravador, 
catalogo n,0 4.494, 6 conjuntos de freios para gravadores Ampex catalogo n.0 328, 
1 desmagnetlzador de cabeca magn^tlca de gravadores Ampex, catalogo n.0 704, 
6 molas de tensao para freios de gravadores 4 conjuntos de cabe?as magnetlcas 
de gravagao para gravaqao em fita intelra para gravadores Ampex, catalogo 
475-18, 1 conjunto de cabeqas magn^ticas de gravaqao de 1/2 fita para grava- 
dores Ampex catalogo n.0 475-17, 6 condensadores eletrolitlco S 0502, catalogo 
n.0 00-105.80 MFD 6 Retificadores de Selenium, Cat. SR-18 4 botoes para aparar 
o gravador 8.502, SPST, SW162. 4 interruptores para mudar o tamanho do 
carretel 8504, SW-9, SPST. 4 botoes para tocar, 8505, SPST SW-61 4 Rel&j K401, 
3P2T 115 V, DCB-5760, 6 Retificadores de selenium, onda completa, SR601, SR-3 
24 fusivels pequenos, F401, 1 Amp. FU-7. 24 fusivei.s pequenos, F402. 3 amp. FU-3 
— para gravadores de acatado — PRESTO 6-N — 2 borrachas para toca-dlscos 
6N-1,33 1/3, 2 borrachas para toca-discos 6N-2,78 rpm, 24 agulhas de safira para 
gravadores, de disco virgem, 604-A, 12 agulhas de safira para gravadores de discos 



- 204 - 

virgens, 604-A, microgroove, 2 laminas para ajuste de agulha de gravador de 
discos virgens, 6N-56 — peg as para tocadores de discos-Presto — 4 polias exter- 
nas para tocadores, 4234 e 5736 — para gravadores de fita Crescent — 2 valvulas, 
ref. 5879, valvulas (2), ref. 12AX7, 2 valvulas, ref 6V60T 2 valvulas, ref. 6X5GT, 
4 polias para gravador Crescent. — para gravadores de flta Machecorder — 4 
retlficadores de selenium, 42x2, 18v, 2 Amp. 4 condensadores de eletroliticos 500 
mfd x 25 volts. — Accessorlos para gravadores de fita — 100 Plastic Real in 
Box 96R237 3" 50 Plastic Real in Box 96R236-5" 5 Type 48 3/48 Write-On-Tape, 
3/4 x 100 — 92 Z904, 100 selos plasticos para prender fitas magneticas nos carre- 
teis, condicionados em envelopes de 30 2, x 2,5 ref 3P3. 

DG-57/39.249-38.233 — 300 fitas magneticas para gravagao, em carreteis de 
7", 200 fitas magneticas para gravagao, em carreteis de 10", 100 fitas magneticas 
para gravacao em carreteis de 5", 500 fitas magneticas para gravacao. 

DG-57/39.250-38.234 — 1 gravador de fitas, marca "Ampex com velocidade 
7 1/2 e 15" por segundo e tavnanho 1,20 x 0,73 x 0,63m mod. 350-C, completo, 1 
gravador de fitas marca "Ampex, com velocidade I 1/2 e 15" por segundo e 
tamanho 1,20 x 0,73, x 0,63m, mod. 350-P, completo. 

DG-57/39.251-38.235 — 50 maquinas toque-fitas marca "Ekotape, fabricadas 
pela "The Webster Eletric Co.", 25, idem, idem, idem. 

Art. 2.° — As mercadorias de que trata o artlgo anterior destinam-se a fins 
educativo-religiosos, segundo o programa do Centro Audiovisual Evangelico, 
flllado a Confederagao Evangellca do Brasll. 

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

O SB. PRESEDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhao, orador inscrito. 

O SB. JARBAS MARANHAO — Sr. Presldente, Srs. Senadores, tenho recebido 
memorials e apelos de servidores da Comissao Brasileiro-A-.nericana de Educagao 
Industrial que sollcitam o nosso interesse nesta Casa do Congresso para uma 
sclucao de referenda a uma definigao precisa das suas relagoes juridlcas com o 
Estado brasileiro. 

Quero dar conhecimento a Casa do conteiido desses apelos e memorials. 
Como nao ignoram os nobres Srs. Senadores, a Comissao Brasileiro-America- 

na de Educaqao Industrial surgiu em virtude de um acordo entre os Governos bra- 
leiro e americano sendo. posteriormentet, a sua existencla legal por forga do 
Decreto-lei n.0 9.624, de 3 de setembro de 1956, periodicamente prorrogada con- 
forme documentos publicados no Diario Oficial. 

Tornou-se, desde entao, o referldo orgao parte integrante do Mlnisterio da 
Educagao. Toda a legislagao que ampara o seu funcionallsmo asslm o parece 
definir, Sr. Presldente, sendo de destacar as clausulas 4, 5 e 14 do referldo acordo. 

A clausula IV asslm dlspoe: 
"A Comissao Especial denominada Comissao Brasileiro-Americana de 

Educagao Industrial, parte integrante do Minlsterio e a ele subordinada, 
continuara a atuar como orgao executive na realizagao do programa de 
cooperagao educacional." 

A clausula V, letra c, estatui: 
"Os salaries dos funcionarios da CBAEI, serao pagos pelos fundos da 

Comissao. Sendo a CBAEI parte do Minlsterio, serao conferldos a ela e a 
seu pessoal todos as direitos e privlieglas de one gozam as outras reoarti- 
goes do mesmo Mlnisterio e seus servidores." 

Clausula XIV: 
"Todos os direitos e privliegios, de que gozam as repartigoes oficiais 

e o respective pessoal, serao outorgados a CBAEI e a tocos o seu pessoal." 
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Alem disto, convem tambem acentuar que o funcionalismo da CBAEI 6 todo 
ele contribuinte obrlgatorlo do IPASE, sem gozar, todavia, das regalias totals a 
que legltimamente teria dlreito. 

For tudo isto e, ainda, porque os funcionarios da CBAEI nao tiveram ate hoje 
sua condigao juridlca deflnlda, apesar do que dispde o art. 2.° da Lei n.0 1.711, e 
convenlente acentuar que a verba desta Comissao € exatamente a mesma, do 
enslno Industrial do Mlnlsterio da Educagao e Cultura, razao por que estes servi- 
dores vem, por nosso Intermedio, apelar para que o Congresso Ihes de um roteiro 
seguro, a fim de que possam pleitear, aflnal, os beneficlos do Piano de Classifi- 
caQao. Lei n.0 3.780, de 13 de dezembro de 1960. Tudo isso em respelto aos mais 
elementares prlncipios de justlga. 

A Comissao Brasileiro-Americana de Educacjao Industrial foi criada por acor- 
do entre o Mlnist&rlo da Educagao e Saude, do Govemo brasileiro, e a Pundagao 
Interamerlcana Educaclonal, corporagao subordlnada ao Govemo Americano, com 
o objetlvo de desenvolver e ampllar o setor de educagao industrial vocacional do 
Brasll, realizando amplo programa de intercambio e treinamento neste impor- 
tante setor educaclonal modemo. 

O Acordo, asslnado em 3 de janeiro de 1946, pelo Minlstro da Educa^ao, 
Dr. Raul Leitao da Cunha e pelo representante da Fundaqao Interamerlcana 
Educaclonal, foi publlcado no Diario Oficial de 15 de maio de 1946 e flnalmente 
aprovado pelo Decreto-lel n.0 9.724, de 3 de setembro de 1946. 

A Comissao assim criada por acordo governamental e por lei, exerce um 
objetlvo do Estado, um dos seus fins, qual seja o desenvolvimento de um setor 
educaclonal — o da educagao industrial — facilitando o intercambio entre profes- 
sores brasileiros e amerlcanos, com o sentido de aperfei?oar esse campo educa- 
clonal at6 entao pouco desenvolvido entre nos. 

Por isso nao deixou o acordo criador da CBAEI de acentuar que o novo 6rgao 
virla exercer um objetlvo governamental. Na sua clausula IV assim dlspoe inequl- 
vocamente; 

"Sera criada, como parte integrante do Ministerio, uma comissao 
especial, denomlnada Comissao Brasileiro-Americana de Educagao Indus- 
trial, doravante menclonada sob a sigla CBAEI que atuara como orgao 
executlvo na realizagao do programa de cooperagao educaclonal." 

"O Dlretor do Ensino Industrial do Ministerio da Educaqao sera o 
Superlntendente da CBAEI e representara o Ministro da Educagao e 
Saude para todos os efeitos deste Acordo." 

Aquele tempo era Ministerio da Educa?ao e Saude. 
Assim a CBAEI nada mais e que o orgao executive do Ministerio da Educa?ao 

e Cultura na reallzagao desse programa educacional-industrial e parte integrante 
dele. O seu Superlntendente € um funcionarlo do Ministerio, ocupante de um dos 
mais altos cargos, o de Diretor do Ensino Industrial, atuando como representante 
do proprlo Minlstro de Estado. 

Com relagao a seu pessoal, assim se estatuiu na clausula VII: 
"Sendo a CBAEI parte do Ministerio da Educa^ao serao conferidos 

a ela e a seu pessoal todos os direitos e priviiegios de que gozam as outras 
reparti<;6es do mesmo Ministerio e seus servldores." 

Destarte, aos funcionarios da CBAEI foram assegurados. 

— Todos os direitos e priviiegios de que gozam os servidores do Minis- 
terio da Educacao. 

Foi sob esse regime juridlco, e sob tal garantia expressa, que foram nomeados 
os servidores sobre cujas relvindicacoes se pronunciou no momento. 

O prlmitivo acordo foi sempre prorrogado depois de trocas de notas entre os 
dols Governos, tendo a lei provldenciado as necessarias verbas govemamentals 
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para atender as despesas de ciBteio da Comissao. Assim, a Lei n.0 774, de 30 de 
julho de 1949, em seu art. 3.°, autorizou a abertura de um credito especial pelo 
Ministerio da Educa?ao e Saiide, para atender as despesas com o prosseguimento 
do programa de enslno industrial, a cargo da CBAEI (Diario Oficial de 5 de 
agosto de 1949, pag. 11.281). (O Decreto n.0 27.122, de 1.° de setembro de 1949, 
em cumprimento a essa lei, abria o credito necessario (Diario Oficial de 3 de 
setembro de 1949, pagina 12.811). 

Em 14 de outubro de 1950, celebrou o Govemo brasilelro, pelo Minlstro de 
Estado de Educa?ao e Saude, novo acordo de prorroga?ao da realizagao do pro- 
grama de cooperagao educacional, por intermedio da CBAEI, acordo que vlge 
ate hoje, ficando assim redigida a clausula IV: 

"Clausula IV: A comissao especial denominada "Comissao Brasileiro- 
Americana de Educagao Industrial" (doravante denominada "CBAEI") 
parte integrante do Ministerio e a ele subordinada, continuara a atuar 
como Orgao Executive, na realizagao do programa de cooperagao edu- 
cacional. 

O Superintendente da CBAEI (doravante chamado "Superintenden- 
te") continuara a ser o Diretor do Ensino Industrial do Ministerio da 
Educagao e Saiide e representara o Ministro para todos os efeitos deste 
acordo." 

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

respective pessoal, serao outorgados a CBAEI e a todo seu pessoal." 

O novo acordo foi publicado no Diario Oficial de 13-2-51, pag. 1917 a 1920 
foi registrado pelo Tribunal de Contas em 27-2-51, depois de ter sido aprovado 
pslo Decreto Leglslativo n.0 1, de 30 de Janeiro de 1951 (Diario Oficial de 2-2-51). 

Por esses textos legals verifica-se que a CBAEI exercendo como exer- 
ce, um objetivo que compete ao proprlo Estado (Const. Fed. — art. 167 e segs.) 6 
um orgao integrante do Ministerio da Educagao, a ele subordlnado, e dlrigido por 
um alto funclonario deste — o seu Diretor do Enslno Industrial — como repre- 
sentante do proprlo Ministro. Seus servidores tem os mesmos direitos e privilegios 
dos demais funcionarios do Ministerio. 

E assim sempre se entendeu. Quando a lei de 18 de novembro de 1948 conce- 
deu uma majoragao de vencimentos aos funcionarios publlcos da Unlao, a Reso- 
lugao n.0 39, de 26 de novembro de 1948, da CBAEI, tomou expresso que tal 
majoragao se apllcava aos seus funcionarios. Igualmente o abono mensal conce- 
dido aos servidores piiblicos federals, pela Lei n.0 1.765 (Diario Oficial de 18 de 
dezembro de 1952) foi apllcada aos Servidores da CBAEI pela Resolugao n.0 16, 
de 19 de dezembro de 1952. Tambem os favores da Lei n.0 2.412, de 1.° de fevereiro 
de 1955, foram aplicados aos servidores da CBAEI, pela Resolugao n.0 16, de 30 de 
margo de 1956. 

Melhor acentuando a natureza dos cargos exercidos, sao os Servidores da 
CBAEI, contribuintes obrigatorios do IPASE. obrigagao que Ihes foi imposta pelo 
proprio IPASE, depois de estudo, por sua Procuradorla Qeral, da natureza do 
provimento dos servidores da CBAEI, face aos textos legals que regulam a materla 
(clausulas V e XIV do acordo aprovado pelo Decreto Leglslativo n.0 1, de 1951, 
registrado no Tribunal de Contas). 

Alem dessa obrigagao de descontar para a prevldencla social pelo IPASE, mais 
obrigagoes impostas pelo estatuto da CBAEI, face aos textos legals dos funciona- 
rios piiblicos, ou leis tem sido estendidas aos servidores da CBAEI. Assim, sao 
exemplo disso as resolugoes sobre torlas, funclonamento da prdpria repartlgao, 
licengas, obrigagao de apresentar prova de ter votado na ultima eleigao, obrigagao 
de servlgo mllltar, admissao de extranumerarios, tori as, concessao de peciillos, 
pensao especial aos servidores falecldos etc. 

Todos esses direitos, vantagens e garantias assegurados aos servidores piibli- 
cos em geral pelo Estatuto dos Funcionarios e pelas leis que se destinam aos fun- 
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cion&rios civls da Uniao tem sido estudados e aplicados pela Comissao Educadora 
Interamerlcana Brasllelra de Enslno Industrial. 

Parece que nenhuma diivlda pode pairar no que conceme aos reclames dos 
servidores daquela Comissao de Enslno Industrial, que plelteam o Congresso Ihes 
d6 declslvamente uma deflnlgao juridlca das suas rela?6es com o Estado braslleiro. 

O que se pede 6 a seguranga juridlca para servidores, em numero multo 
reduzldo, em sua maloria tlcnicos com mais de 10 anos de servico na Comissao 
Brasileiro-Avnericana de Ensino Industrial. 

Quase todos, portanto, tem a estabilidade que a Constituicao e a Consolidagao 
das Leis do Trabalho asseguram nas relagoes entre patroes e empregados. 

Ja a Constituigao brasilelra de 1934 assegurava a todos e qualquer funciona- 
rio publlco, mesmo que nao houvesse prestado concurso ou prova de habilitagao, 
o dlrelto a estabilidade com aquele tempo de servigo. 

Sr. Presldente, M alguns meses apresentel a esta Casa um projeto de lei 
visando estender aos servidores da CBAEI uma vantagem que leis outras assegu- 
raram a servidores de instltulgoes semelhantes. Que, pelo menos, o periodo de 
tempo prestado a essa institulgao viesse a ser contado para efeito de aposenta- 
dorla, caso esses servidores sejam aproveitados no servigo publlco. Hoje, vindo a 
esta trlbuna, quis aproxlmar, desde logo, o Senado desse problema e dessas justas 
relvlndlcagoes de servidores braslleiros, num setor da mais alta importancia 
nacional, como 6 o setor do enslno, sobretudo o setor do ensino industrial, para 
um Pais que, como o nosso, trava sua batalha declsiva para o desenvolvimento e 
o progresso. 

Quis aproximar, desde logo, o Senado dessa relvindicagao que se nos afigurou 
multo justa. Por isso, antes mesmo de um estudo mais aprofundado para encon- 
trar uma solugao que possamos concretlzar, atraves de projeto de lei, aqul vim 
fazer estas conslderagoes, a flm de famlliarizar os nobres Srs. Senadores com o 
assunto. 

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

Os servidores da CBAEI, apesar do acordo, apesar do decreto legislativo, 
apesar das resolugoes, apesar das leis que afetam aos seus interesses e que tra- 
gam normas para as suas obrigagoes, nao tem, na legislagao brasileira, uma 
deflnlgao juridlca das suas relagoes com o Estaco. Nao tem sequer a defesa, a 
seguranga, a garantia do Estatuto dos Funcionarios e muito menos estao pro- 
tegldos pela legislagao trabalhista. 

fi uma sltuagao esqulsita, injusta, inexpllcivel que o Estado, usando nos 
quadros permanentes da adminlstragao, indlviduos humanos nao de a essas pes- 
soas a seguranga do dlreito, a seguranga social, as garantias constltucionais e 
legals que tem obrlgagao de oferecer a todos aqueles que servem a adminlstra- 
gao piibllca. 

Sr. Presldente, Srs. Senadores, o Congresso tem voltado sua atengao para 
situagoes semelhantes. O leglslador Constltulnte, na sua plena soberania, con- 
siderando as condlgoes de anormalidade dessa posigao do Estado diante de tra- 
balhadores e servidores, mandou efetlvar os funcionarios publicos federals, esta- 
duals e municipals que contassem pelo menos, clnco anos de servigo. O mesmo 
leglslador Constltulnte mandou equiparar a esses servidores efetivados, para 
efeito de estabilidade, ferias, licengas e varies outros dlreitos, os extranumera- 
rios que tambem contassem ao menos cinco anos de servigo. 

A tendencia do leglslador braslleiro e no sentldo de fixar o psriodo de tem- 
po que parega suflclente para assegurar ao servldor o dlrelto h estabilidade. 
Asslm foi com a lei que deu estabilidade aos extranumerarlos mensallstas, que 
contassem ou vlessem a con tar clnco anos de servigo; assim foi a Lei n.0 3.483, 
que equlparou a esses extranumerarlos mensallstas varlas outras categorlas de 
extranumerdrios, desde que tambdm vlessem a contar cinco anos de servigo. 
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Projetos outros, Sr. Presidente, aprovados nesta e na outra Casa do Con- 
gresso, vieram limitar o campo das repartiQoes, nesse campo do direlto, que 
talvez seja mals do Direito Social de que do proprio Direlto Administratlvo, ou 
onde talvez o Direlto Administratlvo sofra a influencia, que 6 assinal&vel, das 
inspiragoes do Direlto Social, do Direlto modemo, do Direito novo, do Direito 
borbulhante de vlda e de senslbllidade, que e o Direlto do Trabalho. 

Projetos aprovados, na Camara e no Senado, vieram a limitar alnda mals 
o campo das restrlgoes para que os servidores brasileiros alcangassem esse im- 
portante e fundamental direito da democracia moderna que e a seguranga social, 
que e da estabilldade do emprego, que e o direlto de trabalho assegurado, no 
presente e no future, para o trabalhador ou para o servldor publlco. 

Cito, como exemplo, o projeto de lei assegurando os mesmos direitos do 
art. 1° da Lei n.0 2.483, a servidores extranumerdrios do Departamento Naclonal 
Contra a Tuberculose, dos Grupamentos Milltares de Engenharia, da Comlssao 
do Vale do Sao Francisco, da Superintendencla do Piano de Valorlzagao Econo- 
mica da Amazonia, e tambem um projeto de lei que veio corrlgir uma exclusao 
injusta de servidores do Departamento Naclonal de Endemlas Rurals, em nume- 
ro bem reduzido, servlndo na Comlssao do Vale do Sao Francisco e na Comlssao 
da Valorlzagao Economlca da Amazonia. 

Sao projetos que eu recordo, neste momento, porque sobre eles exarel pare- 
ceres vitoriosos na Comlssao de Servlgo Publlco Civil, porque sobre eles falel 
desta tribuna, defendendo-os e logrando-lhes a aprovagao, nesta Casa. 

Uma das exclusoes da Lei n.0 3.483 e justamente casa da qual dou hoje notl- 
cia ao Senado. de servidores que servem em regime de convenlos entre o Brasll 
e outras Nagoes mas que servem integrados em orgaos da admlnistragao piibli- 
ca brasilelra, que servem no setor, por exemplo, do Minlsterlo da Educagao e 
Cultura, no campo do ensino Industrial, com todas as obrlgagoes de funcionarlos 
publlcos, com todos os deveres dos Servidores, mas sem uma deflnigao legal de 
suas relagoes com o Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que fiz, nestas consideragoes, uma ana- 
Use da situagao da Comlssao Brasileiro-Americana de Ensino Industrial, ou, me- 
Ihor, de seus servidores, das esperangas destes no Congresso, das suas inquleta- 
goes, dos seus reclames, do empenho justo que esperam encontre ressonancla 
nesta Casa e na Camara dos Deputados, no sentldo de que venham a ser clara- 
mente asseguradas por lei as suas relagoes com o Estado e os seus direitos. 

Era o que tinha a dizer (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O Sr. Senador Fausto Cabral enviou 

a Mesa discurso a fim de ser publicado, na forma do disposto no art, 201, § 2.°, 
do Regimento Intemo. 

Sua Ex.a sera atendido. 
E o segulnte 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faleceu em Fortaleza o Dr. Raimundo Gomes, 
homem cheio de idealismo e figura que seri sempre relembrada como um filho 
ilustre da Terra de Iracema. 

Realmente, dedicou-se a uma nobilitante tarefa, qual a de dotar o nosso 
Estado, o Ceara, de um estabelecimento de ensino que, com o tempo, viria cons- 
titulr-se num dos mals bem conceituados do setentriao brasileiro. 

Quero referir-me & Escola de Odontologia e Farm^cia de Fortaleza que vem 
preparando, ano apds ano, profissionais competentes e dedicados, com isso se 
servlndo bs populagoes do Estado e se elevando o nlvel cultural de nossa gente. 

Essa Faculdade, hoje orgulho do Cearti, 6 o resultado de uma luta sem trdguas, 
espinhosa, diflcil, que o Dr. Raimundo Gomes, sustentou, durante largo perlodo 
de sua existencia, em prol de seus ideias de homem esclarecido e devotado ao 
bem comum. 
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For tudo isso, Senhor Presidente, quero deixar consignado nestas palavras 
o meu profundo prsar pelo dcsaparecimento do Dr. Raimundo Gomes, dirigidas 
especialmente a sua ilustre Familia. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mcllo) — Foram distribuidos hoje os avulsos 
referentes partes do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, de 
1961, na Casa de origem) que estima a receita e fixa a despesa da Uniao para 
o periodo financeiro de 1962: 

Anexo n.0 2.00 — Poder Legislativo. 
Subanexo n.0 2.02 — Senado Federal. 

Anexo n.0 3 — Orgaos Auxiliares. 
Subanexo n.0 3,01 — Tribunal de Contas. 
Subanexo n.0 3.02 — Conselho Nacional de Economia. 

Anexo n.0 4 — Poder Executivo. 
Subanexo n.0 4.01.01 — Presidencia da Republica (despesas proprias); 
Subanexo nP 4.01.02 — Presidencia da Republica (encargos gerais); 
Subanexo n.0 4.02.01 —■ Departamento Administrativo do Servigo Publico 
(despesas proprias); 
Subanexo n.0 4,02.02 — Departamento Administrativo do Servigo Publico 
(encargos gerais). 

Subanexo n.0 4.03 — Estado-Maior das Forgas Armadas. 
Subanexo n.0 4 04 — Comissao de Readaptagao dos Incapazes das Forgas 
Armadas. 
Subanexo n.0 4.07 — Conselho de Seguranga Nacional. 

Nessas condigoes, na prdxima sessao comegara a correr o prazo regimental 
para apresentagao de emendas, perante a Mesa, a esses subanexos orgamentarios. 

Sobre a Mesa, oficio do nobre Senador Lourival Fontes. 
fi lido o seguinte 

OFICIO 

Em 9 de setembro de 1961 
Senhor Presidente: 
Achando-se licenciado o Senhor Senador Rui Carneiro, solicito se digne Vossa 

Excelencia de designar-lhe substituto, na Comissao de Redagao na forma do dis- 
posto no art. 77, do Regimento Interno. 

Atenciosas saudagoes. — Lourival Fontes. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Pede o nobre Senador Lourival Fontes 

substituto na Comissao de Redagao, para o eminente Senador Ruy Carneiro. 
Designo o nobre Senador Caspar Veloso. 
Sobre a mesa requerimento de urgencia, cuja leitura val ser procedlda pelo 

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

REQUERIMENTO N.0 358, DE 1961 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Intemo, requeremos urgencia 
para o Projeto de Decreto Legislativo n.0 11, de 1961, que concede anistia a 
militares e civis participantes de movimentos politicos. 
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Sala das Sessoes, 9 de setembro de 1961. — Cunha Mello — Fausto Cabral 
— Daniel Krieger — Caspar Velloso — Jarbas Maranhao — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao hd Ordem do Dia. 
Nessas condigoes, o requerimento sera votado imediatamente. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram conservar-se sentados. 

(Pausa.) 

Aprovado. 
A urgencia concedida e a prevista no art. 330, letra b, do Regimento Intemo. 
Em discussao o Projeto. 
Tern a palavra o nobre Senador Daniel Krieger, Presidente da Comissao de 

Constituiqao e Justiga, para designar o relator da materia. 
O SR. DANIEL KRIEGER — Designo, Sr. Presidente, o nobre Senador Aloysio 

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

de Carvalho, para emitir o pareccr da Comissao de Constituigao e Justiga. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, a Comissao de Constituigao 

e Justiga teve conhecimento do Projeto de Decreto Legislativo apresentado pelo 
nosso caro colega, o eminente Senador Cunha Mello, nos seguintes termos: 

Art. 1.° — concedida anistia, ampla e irrestrita a todos os civis 
e militares, que hajam transgredido quaisquer normas penais ou disci- 
plinares, em decorrencia da remincia do ex-Presidente Janio Quadros, 
pondo-se perpetuo silencio sobre todos os processos criminals e discipli- 
nares decorrentes de tais acontecimentos. 

Art. 2.° — Este Decreto Legislativo entrard em vigor na data de sua 
publicagao. 

Art. 3.° — Revogam-se as disposigoes em contrdrio. 
Sr. Presidente, a Comissao de Constituigao e Justiga sentiu, perfeitamente, 

o nobre propdsito da iniciativa do honrado Senador Cunha Mello, qual o de, no 
momento em que todos trabalhamos pelo congragamento dos brasileiros, depois 
dos fatos resultantes da remincia do ex-Presidente Janio Quadros, termos natu- 
ralmente em vista esquecer as atitudes assumidas por civis e militares em qual- 
quer ponto do territdrio nacional, nesses ultimos dias da crise que vivemos. 

A Comissao de Constituigao e Justiga julga, entretanto, conveniente que no 
texto da Proposigao de Anistia, sejam especificados os fatos. fi da boa tecnica 
dos decretos concessivos de anistia, indicar os favorecidos, ainda que nao decla- 
radamente, porque a medida e de carater gendrico, como tambdm os fatos sobre 
que recaiam essas providencias. 

Assim, a Comissao de Constituigao e Justiga julga mais acertado, com a devida 
venia do ilustre autor da proposigao inicial, cujos propdsitos mais uma vez ressalto, 
se declare que; 

"... fica concedida anistia ampla e irrestrita aos autores dos fatos 
ocorridos no territdrio nacional, durante o periodo de 25 de agosto de 
1961 ate a presente data, e que constituam crimes definidos nos artigos 
6.°, 7.° e 8.° da Lei n.0 1.079, de 10 de dezembro de 1950, observado o 
disposto nos arts. 13 e 74 da mesma lei e mais os que constituam crrmes 
definidos nos arts. 3.°, 6° 7.°, 11, 13, 14. 17 e 18 da Lei n" 1.802, de 5 
de janeiro de 1952." 

Como se ve por esse texto, sao explicitamente indicados os autores de tais 
fatos que, por esse Decreto Legislativo, sao anistiados. 

Sao por sua vez indicadas as infragoes penais em que tivessem eles incorrido, 
de modo que o texto atende a sistemfitica, no caso, indicando autores e crimes. 
Entretanto, essa providencia de anistia devia alcangar, no tempo, fatos ocorridos 
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anteriormente a 25 de agosto, como alias era do pensamento do honrado Senador 
Cunha Mello. 

Fui testemunha de que a id&a inicial de S. Ex.a, quando apresentou o projeto, 
foi a de nao limitar a anistia aos fatos decorridos de 25 de agosto de 1961 para c£. 
Depois, atrav^s de ponderagoes feitas a S. Ex.a, chegou o projeto apresentado 
ao texto que tinha inicialmente. Voltamos agora a sugerir a extensao da anistia 
com que, em vez de nos colocarmos em oposigao ao pensamento de S. Ex.a, 
vamos exatamente ao encontro desse pensamento, partilhando, portanto, dos 
mesmos nobres propdsitos que ditaram a S. Exa a proposigao inicial. 

O art. 2.° do Substitutivo que a Comissao de Constituigao e Justiga apresenta 
declara que "a presente anistia abrange, ainda, todos os civis e militares que 
direta ou indiretamente estiveram envolvidos, inclusive recusando-se a cumprir 
ordens de seus superiores, nos movimentos revolucion£rios ocorridos no Pais a 
partir de 1.° de margo de 1956 ate esta data". 

A data de 1.° de margo de 1956 explica-se pelas seguintes circunstancias: 
em 23 de malo de 1956 foi promulgado o Decreto Legislative n.0 22. que concedia 
anistia ampla e irrestrita a todos os civis e militares que direta ou indireta- 
mente se houvessem envolvido, Inclusive recusando-se a cumprir ordens de seus 
superiores, nos movimentos revoluciondrios ocorridos no Pais, a par Ir de 10 de 
novembro de 1955 at6 1.° de margo de 1956. 

O que estamos fazendo atraves desse art. 2.° e, apenas nessa parte de movi- 
mentos contra a ordem ou a establlidade das instituigbes, eliminar o vazio que 
ocorreria entre esse Decreto Legislative que concedeu anistia aos fatos ocorridos 
atb 1.° de margo de 1956 e a proposigao em curso no Senado, que so daria 
anistia para os fatos ocorridos depois de 25 de agos o de 1S61. 

Teriamos, entao, fatos que se veriflcaram, com o mesmo carater e a mesme 
natureza, entre 1.° de margo de 1956 e 25 de agosto de 1961, sem ficar abrangidos 
pela anistia. 

Como e da essencia do benemerlto instituto da anistia. medida de clemencia 
de que os povos langam mao nas boras de sofrlmento, para que a familla naclo- 
nal se reconcille e todos possam reiniclar atividades beneficas, em prol da pro- 
prla Patrla, o substitutivo da Comissao de Oonstitulgao e Justlga declara, expll- 
cltamente, que por efelto dessa anistia, ficam em perpetuo sllencio qualsquer 
processes criminals ou discipllnares relatives aos fatos aclma mencionados. 

Sr. Presldente, a anistia e uma medida de esquecimento, busca desarmar 
os esplrltos, procura fazer com que o Pais volva uma pagina sobre os dlas tran- 
satos e veja apenas o futuro a exlglr de todos os cidadaos sua quota de trabalho 
em prol do alevantamento moral e do progresso politico do Pais. 

com esses propositos e para esses fins que a Comissao de Constltulgao e 
Justlga, tomando conheclmento da inlciativa muito louvavel do honrado Senador 
Cunha Mello, propoe ao Plendrio a segulnte Emenda Substltutiva: 

O Sr. Cunha Mello se ausenta da presidencia, assumin«L:-a o Sr. 
Argemiro de Figueiredo. 

O SB. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) _ Tern a palavra o nobre 
Senador Jarbas Maranhao, para emltir o parecer da Conrssao d' Seguranca 
Naclonal. " 6 y 

O SB. JABBAS MABANIIAO Sr. Presldente, Srs. Senadcres, o Projeto em 
exame i de autorla do nobre Senador Cunha Mello, que, como acaba de dizer 
o nobre Relator da Comissao de Constieulgao e Justlga, merece louvore's pela 
sua inlciativa. 

O Projeto visa a conceder ampla e Irrestrita anistia a todos os civis e mili- 
tares que hajam transgredido qualsquer normas penais ou discipllnares em decor- 
rencia da reniincla do ex-Presidente Janio Qaudros, pondo-se perpetuo silenclo 
em todos os prooessos criminals e discipllnares decorrentes de tais acontecl- 
mentos. 



- 212 - 

A Comissao de ConstituiQao e JuEiica, examlnando o assunto, apresentou 
Substitutivo estendendo a anistia aqueles civis e mill tares que, direta ou indi- 
retamente, estiverem envolvldos nos movimentos revoluclonarios ocorrldos no 
Pais a partir de 1° de marqo de 1956 ate esta data. 

De 1.° de mar?o de 1956 ate esta data nao ha lei alguma regulando ou 
concedendo anistia em nosso Pais. A Comissao de Constitui?ao e Justi?a quer, 
asslm, ampllar a alta, compreensiva e generosa inlciativa do nobre Senador 
Cunha Melio, que, apresentando seu projeto, dlsse muito bem, que o instltuto 
da anistia representa a contribuiqao, alta e nobre nos seus propositos, do Poder 
eminen.emente politico da Nagao, o Poder Legislativo, para a paciflcaQao das 
espirltos. 

No presente momento da existencia instituclonal do Pals, em que horas 
verdadelramente dramaticas sao vividas por todos os brasileiros, o Congresso 
Nacional, em consonancia com a vontade de todos os patricios, deve tomar a 
iniciativa do perdao propiciador da concordia. 

Com o presente projeto, diz ainda S. Ex.a: 
A medlda — amnesia do grego, lex oblivionis do latlm — generosa, 

nos seus designios e altamente poli.lca por igual nos seus propositos, 
nao diminui aos que dela se beneficiam — aos anistlados. Eleva o poder 
anistiante. Amando extremamente ao meu Pais e aos meus irmaos brasi- 
leiros, sem distingao de cor, credo religioso ou convlcgao politlca, com 
a Iniciativa deste projeto quero contribuir para a devolu?ao da paz social 
aos nossos dias." 

Com essas palavras, que definem a intencao do autor do projeto e escla- 
recem perfeitamente os objetivos da proposi?ao. e que o nobre Senador Cunha 
Mello a jusiificou. 

Pensando por todos os brasileiros de boa vontade que desejam, acima de 
tudo, a paz da familia brasileira e o bom entendimento entre os hoirtens publicos 
responsaveis pelos destines do Pais, S. Ex.a, acertadamente, altamente, veio ao 
encontro de uma aspira?ao, nao apenas do Congresso Nacional, mas de todo 
o BraslI, porque esta no coragao, no intimo dos sentimentos de todos os patrio- 
itas, de todos cs bons brasileiros e de todos os espiritos compreensivos, nobres 
e elevados. 

A Comissao de Seguranca Nacional entende que, no presente momento, 
scbretudo, e do mais relevante interesse, a anistia, uma vez que ela visa asse- 
gurar a concordia em nossa Patria sacudida, de algum tempo a esta parte, 
por motives de dissengao politlco-partidaria. 

E um momento de pausa, de reflexao, que o projeto Impde a todos os brasi- 
leiros, para que reexaminem. para que todos os homens publicos responsaveis, 
para que todos aqueles cidadaos que tenham alguma parcela de responsabi- 
lidade nos supremos destinos deste Pais considerem que, acima das divergencias 
politlco-partldarias, que acima das diferengas de orlentagao filosofica ou de 
credo religioso, ha de haver um ponto de encontro de todos, que seja a conso- 
nancia de uma aspiragao comum no regime democratlco, que garante todas as 
liberdades e assegura a manifestagao de todas as tendenclas do espirito humano, 
Que todos os brasileiros possam entender-se, divergindo, embora, nos seus pen- 
samentos, nos seus pontos de vista e nas suas orlentagoes, e viver sob o impe- 
rio da Lei e da Constitulgao, porque somente sob o imp^rlo da Lei e da Cons- 
titulgao podera haver a liberdade humana, que e um bem inestimavel. 

Todos podemos construir nossos proprlos destinos, como personalldades 
humanas, todos podemos reallzar a nossa missao, todos podemos segulr a nossa 
rota, todos podemos alcangar o nosso objetlvo, o designio esplrltual de nossa 
civlllzagao, reallzando nossa personalidade de pessoas livres, com atrlbutos de 
liberdade e dlgnidade e construindo, no Brasll e para o mundo, os alloerces de 
uma era nova e melhor, de paz, de compreensao, de solidarledade e de frater- 
nidade humana. 
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Na inspira^ao desses nobres e altos propositos e o parecer da Comissao de 
Beguran5a Naclonal, favoravel ao Projeto do nobre Senador Cunha Mello, e ac 
Substitutivo da Comissao de Constitul?ao e Justiija. (Muito bem! Muito bem!) 

O Sr. Argemiro de Figueiredo se ausenta da presidencia, assumindo-a 
o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — O parecer da Comissao de Cons- 
tltulcao e Justlga e favoravel com o Substitutivo que oferece. A Comissao de 
Seguran?a Naclonal apoia favoravelmente ao Subs;itutivo. 

Vai ser llda emenda encaminhada a Mesa. 
£ lida a sieguinte 

EMENDA N.® 2 
Ao Substitutivo 

Inclua-se onde convier: 
— Fleam, tambem, anlstiados nos mesmos termos, os trabalhadores 

que participaram de qualquer movimento de natureza grevista relacio 
nado com os acontecimentos a que se refere o artigo anterior. 

Justifica^ao 
Sera feita em Plenarlo 
Sala das sessdes, 9 de setembro de 1961. — Paulo Fender. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobr'e Senador 

Paulo Fender, para justificar a sua emenda. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, ouvimos as consideragoes aqui 

expendldas pelos nobres Senadores Aloyslo de Carvalho e Jarbas Maranhao, com 
relagao ao Projeto de Anistia que o Senado da Republlca vai votar. 

De pleno acordo com esse gesto que o nobre S;nador Cunha Mello hrcia 
com sua humanldade e com sua filosofia, por isso que, "na brilhante justificagao 
do seu Projeto, S. Ex.a se refere a amndsla ou ao lex oblivionis, figuras da sist3- 
matlca juridica, que significam o esquecimento total sobre fatos ja perdoados 
pela oplrrtao piiblica ou pela Hlstdrla. 

Crelo interpretar o pensamento da bancada do Partido Trabalhista Brasi- 
lairo nesta Casa, com o simples concurso da minha emenda, que e, especifica- 
mente, o instrumento de que necessitam os trabalhadores brasileiros para se pre- 
caverem contra possiveis atltudes de patroes, como punigao a sua participaQao 
patriotlca nos acontecimentos recentementa abalaram a Na?ao. 

Depreende-se, tanto do projeto inlclal do nobre Senador Cunha Mello, como 
do Substitutivo do llustre Senador Aloyslo de Carvalho... 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permlte V. Ex.a: 
O SR. PAULO FENDER — Mas V. Ex.a encama bem a Comissao de Constl- 

tuicao e JustlQa. Perdoe se assim me refiro, mas fa?o a retifica^ao. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Emitindo o parecer pela Comissao de Consti- 
tul?ao e Justlga, apresentel substitutivo que, evidentemente, 6 da Comissao de 
Constltulcjao e Justlga. 
- O SR. PAULO FENDER — Perfeitamente. Fago a retlflcagao necessiria a 

veracldade dos fatos. Como se depreende, tanto do substitutivo da Comissao de 
Constltulgao e Justiga, como do projeto inicial de au-toria do nobre Senador 
Cunha Mello, a anistia ampla e irrestrlta e concedlda a todos os clvis e milita- 
res. Assim podlam os operarios naturalmente estar inclusos no favor legal. Entre- 
tanto, a leglslagao trabalhista se refere aos deveres do trabalhador e o Decreto 
n.® 9.070, que ainda vige, porque o Congresso Nacional alnda nao votou o espe- 
rado projeto que consubstanclara a Lei de Greve, acredito seria necessario espe- 
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cificarmos no projsto que o trabalhador tambem esta anistiado, quer tenha 
participado de greve explicita ou implicitamsnbe, porque a recusa a participar 
do trabalho consultou nele as mesmas veras de patriotismo que deve ter con- 
sultado o coracao dos militares que anistiamos pelo nosso projeto. fi, por con- 
sagiinte, um movimento de natureza politica que nao pode deixar de expandir- 
se ate as classes trabalhadoras. Nao e justo que por sutllezas de texto de lei 
venhamos a anistiar militares ou civis e profissoes outras que nao as profissoes 
connderadas como operarias; e um trabalhador de 30 anos de servlQo seja decla- 
rado fora da lei e perca seus direitos por um lapso do Congresso que, evldente- 
mente nao consulta a sua intengao, no momento, que e, como muito bem dis- 
ssram os defensores do projeto, de anistia ampla e irrestrita a quem quer que 
tenha participado dos acontecimento que acabam de assinalar este duro transe 
na historia do pais. 

Com estas palavras, pe?o a acolhida do plenario para minha emenda. (Muito 
bem.) 

O Sr. Gilberto Marinho se ausenta da presidencia, assumindo-a o 
Sr. Novaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Os Srs. Senadores que apolam a 
emenda justificada da trlbuna pelo nobre Senador Paulo Fender, queiram per- 
manecer sentados. (Pausa.) 

Apoiada. (Pausa.) 
Vai ser lida outra emenda. 

£ lida a seguinte 

EMENDA N.0 3 

Ao art. 2.c do Substitutivo da Comissao de Constltuigao e Justlga: 
Substituir 
"nos movlmentos revolucionarios" 
por 
'nos fatos subversives ocorridos". 
Sala das Sessoes, 9 de setembro de 1961. — Caiado de Castro. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tern a palavra, para justlficar a emen- 

da que acaba de ser lida, o nobre Senador Caiado de Castro. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presldente, de inicio desejo declarar a 

V. Ex.a e a Casa que estou' de pleno acordo com o Projeto de autoria do nobre 
Senador Cunha Mello. 

Receio, porem, neste acontecimento, como em todos os outros sobre os quais 
o Congresso se tern manifestado, a generalizaqao, a liberalldade excessiva ha 
muitos anos e, que por vezes, tern sido causa de injustica: homens que de fato 
participaram de determinados acontecimentos serem os menos beneficlados pelos 
favores votados pelo Congresso. 

Sr. Presldente, citarei, por exemplo, um caso que me dlz respelto. Os mill- 
tares que foram a guerra na Italia, psla generallzagao adotada pelo Congresso, 
acabaram tendo menos vantagens do que aqueles que permaneceram no Rio de 
Janeiro. 

Foi tao clamorosa a injustiga, que apresentei requerimento, no qual abrla 
mao de todo e qualquer favor concedido pelo Congresso, que me pudesse bene- 
ficiar, para que o mesmo fosse dado aos que ficaram passeando no asfalto. 

Verificamos, tambem, Sr. Presldente, — e sobre isto ha uma lenda desde a 
minha mocldade — que no Brasil nao adianta arrlscarmos a vlda e sacrlficar- 
mos a familia, deixando-a ao desamparo nas lutas pela defesa da ordem e da 
legalidade, porque, aflnal, a anistia sempre vem. 
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Sr. Presidente, certa feita, citel um fato neste Congresso. Eu era o Tenente 
mais novo do meu Reglmento e tive ds assumir o comando, num momento de 
crlse, porque os oflclals mais graduados se negaram a faze-lo, sob a alegagao 
de que nao adiantava sacrlficar a vida em movimento legalista e delxar a mulher 
e os filhos ao abandono. Sabiam que, dias depois, viria a anistla. 

No caso atual estivemos dlante de um movimento ganeralizado e a tranqliill- 
dade da familia brasileira exige que o Congresso conceda essa anistla, mesmo 
porque nao sabemos qivem sera mais beneficiado, pois se ss apurar verificar-se-a 
que ha muita gente importante envolvida nesses fatos, por omissao. 

Concordo plenamente com o Projeto de Anlstia. Desejo, porem, acantuar que 
nao houve qualquer movimento revolucionario, no Brasil, a partir de 1956. Posso 
aflrmar que nao houve. Ningufim conhece esses movimentos, a menos que sa de 
a expressao "movimento revolucionario" o mesmo slgnlficado que se esta dando 
a enfarte, chilique, etc. Eu tive um enfarte — segundo anunciou a imprensa — 
e dols mlnutos depois estava partlclpando dos debates, neste plenario. E forga 
de expressao, que so serve para intranquillzar a familia brasileira e criar uma 
lenda. Nao houva no Brasil — replto — nestes ultimos anos, nem movimento 
revolucionario nem sequer o que poderiamos chamar de motlm. Apenas alguns 
mllltares decldlram, de um momento para outro, simular uma rebeldla. Toma- 
ram um avlao, deram um passelo e, com isso, trouxeram prejuizo de milhbas 
e mllhdes de cruzeiros ao Pais. Nada mais houve. 

O Sr. Vivaldo Lima — De qualquer manelra, fol uma a?ao sedlclosa. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Se conslderarmos esse episodic como movi- 

mento revolucionario, de tal maneira estaremos banalizando o termo que cria- 
remos, de certo modo, um precedente perigoso para o proprlo Congresso. 

Submetl antes mlnha Emenda ao nobre Relator da Comissao, pedindo suas 
luzes. Concordo, em que se de essa anlstia. Uma vez que estamos numa fase 
em que a preocupagao maior e unlr a familia brasileira, devemos uni-la de uma 
vez, nao excluindo do bensficlo os participantes desse ou daquele movimento 
isolado. Demos-lhes, porem, seu verdadeiro nome, chamemos de "ocorrencias". 
O que nao e possivel e considerar movimento revolucionario a brigadelra de 
Aragarcas ou de Jacarsacanga, que nada mais foram do que uma leviandade, 
custando ao Pais milhoes e milhoes de prejuizo. 

Minha intengao, Sr. Presidente, com a apresentagao da Emenda, e apenas 
dar a essas ocorrencias seu verdadeiro slgnlficado e nao permitir que, mais 
tarde, se admita ter o Congresso reconhecido como movimento revolucionario 
aquelas brincadelras de Aragargas ou de Jacareacanga. 

Era o que tlnha a dlzer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Os Srs. Senadores que apolam a 

emenda ora justificada pelo nobre Senador Caiado de Castro, queiram conser- 
var-se sentados. (Pausa.) 

Apoiada. 
Sobre a mesa, outra. emenda. 

£ lida a seguinte: 

EMENDA N.0 4 
Estendam-se os favores deste decreto ao Exmo. Sr. Presidente Janio Quadros. 
Sala das Sessoes, 9 de setembro de 1961. — Coimbra Bueno. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tern a palavra o nobre Senador 

Coimbra Bueno, para justlficar a emenda que acaba de ser lida. 
O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, serel breve na minha justlfica- 

tiva. O abandono do cargo tal como se verificou, expondo o Pais aos mais tre- 
mendos e injustificados riscos e aos maleficios decorrentes, nao exige maiores 
explicagoes e s6 pode inspirar uma resposta crista — o perdao. 
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Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESLDENTE (Novaes Filho) — Justificada a Emenda do nobre Sena- 

dor Colmbra Bu'eno, submeto-a ao apoiamento do Plenario. 
O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. President©, pe?o a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tem a palavra o nobre Senador 

Daniel Krieger. 
O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, eviden'emente nao posso dar 

apoiamento a Emenda apresentada pelo eminer.te Senador Coimbra Bueno. 
O Sr. Janio Quadros pode ter cometido um erro — eu crelo mesmo que o 

cometeu — mas praticou um ato licito e permitido. Ele podia renunciar, como 
o fez, a Presidencla da Republica. 

Portanto, Sr. President©, nao posso concordar com a Emenda que procura 
perdoa-lo do ato que praticou. A hora e de congraQamento e mesmo de esque- 
clmento e os gregos definiam a anlstia como o veu do etemo esquecimento. 

Nao podemos englobar o ex-Preslden.e da Republica nesta anlstia porque 
nao existe a menor diivida de que o Sr. Janio Quadros pode ter faltado aos seus 
compromissos com a Na^ao. Nao cometeu, ponJm, qualquer infragao passivel 
de pena e, portanto, nao necessita ser abrlgado pela anlstia. 

Creio, Sr. Presidente, que nesta hora, nao so a anistia da lei devemos con- 
ferir, mas tambem a outra anistia, que brota dos coragoes 

Sr. Presldeniie, Srs. Senadores, esta Emenda, pela falta de fundamento juri- 
dlco e pela falta de cobertura legal, nao merece o meu apoiamento. Por isso, 
em meu nome e em nome da Bancada da Unlao Democratlca Nacional, embora 
o nobre Senador Coimbra Bueno a ela pertenga com grande alegria para nos, 
nao podemos dar nosso apoiamento a Emenda de sua autorla. 

Era o que tlnha a dizer. (Moito bem! Muito bem!) 
O SR. BENEDICTO VALLADARES — Sr. Presidente, pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tem a palavra o nobre Senador 

Benedicto Valladares. 
O SR. BENEDICTO VALLADARES — Sr. Presidente, o Partido Social Demo- 

cratlco e contra o apoiamento da emenda. Nao nos consta que o ex-Presldente 
Janio Quadros itenha cometido qualquer infragao. (Muito bem!) 

O SR. FAUSTO CABRAL — Sr. Presidente, em nome da Bancada do Parti- 
do Trabalhista Brasileiro, declaro que somos contrarios ao apoiamento da 
emenda, que nao se justifica de manelra alguma. (Muito bem!) 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, pelas razoes obvias expostas, a Bancada 
do Partido Ubertador tambem nega apoiamento a uma emenda que nao tem 
razao de ser. (Muito bem!) 

O SR. COIMBRA BUENO (Pela ordem) — Sr. Presiden;e, retire mlnha 
emenda; na oportunidade do encamlnhamento da votagao pedirei a palavra, 
para entao esclarecer o meu ponto de vista. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — o autor acaba de retirar a emenda. 
A Mesa pede, sobre as tres emendas oferecldas ao debate, audlencia da 

Comissao de Constitulgao e Justlga. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, em nome da Oomls.sao 

de Constitulgao e Justiga profiro parecer relatlvamente as emendas apresenia- 
das pelos nobres Senadores Paulo Fender e Caiado de Castro. 

A prlmeira manda Incluir onde convier a segulnte dlsposigao: 
"Ficam tambem anlstiados, nos mesmos termos, os trabalhadores 

que participaram de qualquer movimento de natureza grevlsta, relaclo- 
nado com os acontecimentos a que se refer© o artlgo anterior." 
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Ainda que julgasse mais proprio um proje.o autonomo concedendo e&sa 
anistia, d evidente que, do ponto de vista da tecnica legislativa, a ©menda cabe 
no projeto Substitutivo em discussao. Ate porque, referindo-se a fatos de natu- 
reza grevista, relaciona esses fatos com os que sao objeto do Substitutivo, esta- 
belecendo uma vincula^ao que e exatamente, a do periodo de 25 de agosto de 
1961 atd esta data. 

A Comissao de Constitulgao e Jus tic; a nao tern duvida, portanto, em oferecer 
parecer favoravel a emenda. 

A emenda do nobre Senador Caiado de Cas;ro tambem merece aprova?ao 
da Comissao de Const!tulQao e Justl?a. Asslstimos a brilhante justifica?ao feita, 
oralmente, por S. Ex.a que se impressionou com a expressao "movimento revo- 
lucionario". 

Nao sei se, realmente, os dois fatos referidos foram uma simples brinca- 
deira, mas a verdade e que eles nao podem se inclulr na categoria nem de 
movimento e, multo menos, de movimento revolucionario, porque eles nao foram 
vencedores, nao tiveram a envergadura de um movimen.o que se pudesse dizer, 
revolucionario porque vitorioso. Enquanto os movimento de indisciplina ou 
de rebeldla nao conseguem atingir os seus fins, eles nao passam de uma rebel- 
dla, de uma subversao, de uma sedigao. 

Quando, entretanto, atingem suas finalidades, se tornam vitoriosos, e se 
impoem como uma realidade triunfante, eles sao, entao, uma revolu?ao. 

Temos, na Historia Republlcana mais recent©, um fato bem vivo, que e o 
da Revolucao de 30. Se os sedlclosos e rebeldes daqueles dias de outubro de 
1930 nao tivessem conseguldo a queda do Poder civil, es.ariam merecendo, do 
Congress© Nacional de entao, uma medida de anistia, ou, do Poder Judiciario, 
uma medida de condenaQao. Uma vez. porem, que atinglram o objetivo em vista, 
signiflcaram um movimento revolucionario. 

Neste particular, estou de acordo com o nobre Senador Caiado de Castro. 
Devo, entretanto, declarar a S. Ex.a que a expressao "movimento revolu- 

cionario" foi aproveitada do Decreto Legislative de maio de 1956, a que me referi, 
e que deflnlu como "movimento revolucionario" os fa:os ocorridos no Pais de 
10 de novembro de 1955 ate 1.° de mar?© de 1956. 

Impropriedade per improprledade, afastemos as impropriedades deste Decre- 
to Legislativo, de modo a que fique a expressao "nos fatos subversivos", em 
substitul?ao a "movlmentos revolucionarios." 

A Comissao de Constltuigao e Justlga esta de acordo com a Emenda apre- 
sentada. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Sobre a emenda em tela solicito o 
parecer da Comissao de Seguranga Nacional. 

Tem a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhao. 
O SR. JARBAS MARANHAO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Comissao 

de Seguranga Nacional e favoravel as Emendas apresen'adas ao Substitutivo 
da Comissao de Constltuigao e Justiga. 

De referenda a Emenda do nobre Senador Paulo Fender, vazada nos seguin- 
tes termos: 

"Fleam tambem anistlados os trabalhadores que participaram de 
qualquer movimento de natureza grevista relacionado com o aconteci- 
mentos, a que se refere o artigo anterior", 

6 evidente que ela amplia os propositos do Projeto, para alcangar paz e concor- 
dla entre todos os brasileiros. 

Crelo que a Inlciativa do nobre Senador Cunha Mello resguardava tambem 
os interesses dos trabalhadores. Dada, porem, a natureza da Lei que se tem 
em vista elaborar, talvez seja convenlente mesmo conste do seu texto o que 
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dlspoe a Emenda do nobre Senador Paulo Fendsr, sobretudo quando 6 .sabido 
que trabalhadores particlparam de movlmentos de natureza grevlsta, como prc- 
cesso afirmativo de manifestarem empenho na manutenqao da Constituiqao 
e da legalldade. 

Quanto a Emenda do nobre Senador Caiado de Castro, que raanda substltulr 
a expressao "nos movlmentos revolucionarios" por "nos fatos subvsrslvoos ocor- 
rldos", da mesma forma a Comissao de Seguranija Naclonal se manifesta favo- 
rdvel a sua aprovagao. 

Na verdade, a revolugao tem sentido mais profundo do que o ocorrido nos 
fatos subversivos de Aragargas e Jacareacanga. Revolugao seria a dos fatos pos- 
teriores a 25 de agosto, que felizmente foram superados. 

A revolugao e um choque de minorias, a minoria dominante do Poder, 
quando comega naturalmente a ss enfraquecer ou a se degradar, com a vitalidade 
da minoria na planicie ou fora do Poder, que se torna cada vez mais forte, a 
proporgao que se debilltam as minorias dominantes. 

Para que ocorra realmente a revolugao 6 preclso que uma dessas dua~ 
minorias, e que nao esta no poder, traga atras de si, arrasta nesses movimentos 
revolucionarios as massas, a maloria do povo, porque essa minoria deve repre- 
sentar uma aspiragao, um interesse, um empenho de novos e de melhores con- 
dlgoes de vida para essa maioria, que e liderada por uma minoria atuante. 

Este o sentido sociologico da revolugao que, ultimamente, tem sido substl- 
tuido, em seus cheques violentos, no derramamento de sangue, pelos golpes 
brancos, pelas revolugoes brancas. 

Por isso, Sr. Presidente, a Comissao de Seguranga Naclonal entende, que os 
referldos fatos de Jacareacanga e Aragargas, que podem ter sido inclusive 
inspirados em Ideallsmo de oflciais novos, se bem que nos nao pudessemos apoia- 
los, por serem movimentos contra a Lei, contra a Constituigao, nao podem ser 
conslderados movimentos revolucionarios, como muito bem esclareceu, com sua 
indlscutivel autoridade de Chefe Milltar e conhecedor profundo dos regulamen- 
tos mllitares, o nobre Senador Caiado de Castro. 

A Comissao, asslm, aprova a emenda, para que fique substituida a expressao 
nos "movimentos revolucionarios" pela expressao "nos fatos subversivos ocorri- 
dos". 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Em dlscussao o projeto com as emen- 

das. 
Nao havendo quem faga uso da palavra encerro a discussao. 
Val-se passar a votagao. 
O Substitutlvo tem preferencla regimental. 
Sobre a mesa requerlmento de destaque. 

£ lido o seguinte: 

REQUERLMENTO N." 359, DE 1961 

Nos termos dos arts. 212, letra t, e 230, letra a, do Regimento Interno requel- 
ro destaque, para votagao em separado, da seguinte parte do Projeto: no art. 
2.° — as expressoes "inclusive recusando-se a cumprir ordens de seus superiores". 

Sala das Sessoes, 9 de setembro de 1961. — Caiado de Castro. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Em votagao o requerlmento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A expressao destacada sera votada separadamente. 
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Em votagao o Substitutivo, ressalvado o destaque e sem prejuizo das emen- 
das. (Pausa.) 

Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello, para encaminhar a votacao. 
O SR. CUNHA MELLO — Sr. Presidents, nas considera?6es que vou fazer 

dssta tribuna, terei dois objetivos: 1.° — justificar os propositos altos, pacifls- 
tas, necessaries, neste momento, do meu projeto de anistia; 2° — examinar as 
emendas que Ihe foram apresentadas. 

Todos n6s, embora por diferentes caminhos. colaboramos no apaziguamento 
da familla politica, restituimos o Pai,s a calma e a tranqiiilidade em que vivia 
antes da remincia do Senhor Janio Quadras, inesperada e imprevista. Depols 
do periodo angustioso que se sucedeu a esse ato, afinal, raiou na conciencia do 
responsavel pelos dias que vivemos, o sol da Isgalidade, tanto pregada, mas uma 
legalidade em qus nao se cumpria a Lei das Leis, a Constitui?ao. 

Jamals comprendi legalidade com violacoes tao gritantes de nossa Lsi Maior 
— a ConstltulQao —. Nao tendo, por convicpao propria, dado meu voto a soluqao 
que se adotou em 48 horas para sair o Pais da crise profunda em que estava 
mergulhado, com ests projeto de anistia venho trazer a minha colaboraqao aos 
bons propositos daqueles de quern divergia. 

Venho dizer-lhes que tambem desejo a paz, mas com ordem e llberdads para 
a nossa gente. 

Sr. Presidents: 
A anistia — o privilegio maior da vitoria e do Poder e instituto de direito 

penal. 
Acalmando os espiritos, clcatrizando as feridas, olvidando as maguas das 

lutas politlcas, esquecendo vingangas, e imposta pelo objetivo de trazer a paz a 
sociedade depols de violentas comocoss. £ o epilogo dos crimes politicos. Esquece 
e extingue as conseqiiencias de todos eles, devolvendo a sociedade a sua ordem 
e tranqiiilidade, mais forte e maior. 

Antscipa-se a sentenga para absolver logo, suspendendo a justiga. Nao a 
usurpa, mas mltlga, como dlsse Rul Barbosa. Faz desaparecer tudo que conste 
do crime e dos crlmlnosos. 

Ampla ou geral a medida tem sua agao limitada no tempo, quanto as pessoas 
a quern deve beneficiar e aos crimes que dsve perdoar. 

O Instituto da anistia representa a contribuigao alta e nobre nos seus propo- 
sitos, do Poder Politico do Estado — o Poder Legislative — para a pacificagao 
dos espiritos. No presente momento, de colapso constitucional do Pais, nas horas 
dramatlcas vivldas por todos os braslleiros, do Congresso Nacional, orgao da 
soberania popular, deve partlr, em consequencia, em obediencla da vontade de 
todos os braslleiros, a iniciativa do psrdao, da concordia do Pais. 

Esta e a minha contribuigao patridtica, de brasllidade, de sentido humano. 

Neste projeto, de minha iniciativa. assinado, pelos mais dignos e expressivos 
componentes desta Casa, esta aberto o caminho do entendimento, da pacifica- 
gao de todo o Brasil. 

A medida — amnesia do grego lex oblivionls do latim — generosa nos seus 
designlos e altamente politica, por igual, nos seus propositos, nao dimlnul aos que 
dela se beneflclam — aos anistiados —. Ao contrario, eleva o anistlante. Torna-o 
maior. 

Amando, estremecidamente ao meu Pais e aos meus irmaos braslleiros, quais- 
quer que sejam as suas crengas politicas sem distingao de raga, de credo rell- 
gioso ou politico, com a iniciativa deste projeto quero contribuir para a devo- 
lugao da paz social aos nossos dias. 

Sr. Presldente, Srs. Senadores, meu projeto 6 uma verdadelra "Area de 
No6", € um "Coragao de Abraeo", onde palplta o desejo de uniao e de concordia 
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de todos brasilairos. A ele prendem-se, admitem-se todas as emendas que tenham 
esse proposito, de que continue e se consolide a paz social no Brasil. 

Nao poderia deixar de consignar aqui aquilo que, a meu respeito, ja afirmou 
o nobre colega, Senador Aloysio de Carvalho, que de iniclo meu projeto era mais 
amplo; mas cedi a diversas objecoes de colegas para torna-lo, se nao mais res- 
trito, pelo menos menos extenso. 

No meu projeto cabe, e nao poderia deixar de caber, a ideia de estende-lo, 
tambem, aos operarios do Brasil, que, em vlrtude dos aconteclmentos, sofreram 
sangoes verdadeiramente injustas e tratamento desumano, porque se manlfssta- 
ram pela causa da Legalidade e do respeito a ConstituiQao. 

Cabe, tambem, aqueles outros a que se referiu- o nobre Senador Caiado de 
Castro, cabe em todo e qualquer proposito de tornar maior a paz do Brasil, 
voltando o Pais e sua gente a tranquilidade. 

B essa a justlficacao do meu projeto e o apoio as emendas apresentadas. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tem a palavra, para encaminhar a 
votacao, o nobre Senador Coimbra Bueno. 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, desde o primeiro momento fui 
favoravel a esse projeto, apresentado aqui, no dia 2 do corrente mes. 

Apresentei, ha poucos mlnutos, uma emenda de responsabllidade pessoal. 
Nisso nao ia nenhuma desconsidera?ao ao Lider do meu partido, porquanto, 
apresentel-a no ultimo momento, ao chegar a este recinto. Mas, retirei-a, ante 
as manifestagoes, nao somente do meu partido. como dos demais partidos aqui 
representados, e porque nao desejo provocar polemlca, em torno de assunto de 
tal gravidade. 

A apresentacao desse projeto e do dia 2 de setembro, portanto sete ou oito 
dias apos o abandono do cargo, pelo ex-Presidente da Republica. Essa apresenta- 
gao, muito antes de solucionada a crise nacional, mostra bem o sentido pslco- 
logico, que o nobre autor desse projeto e todos que o apolaram, tinham em mente, 
porque. na realidade, o projeto vinha amparar faltas que poderlam estar ainda 
no pensamento de muitos brasileiros, mas que, na realidade, ainda nao prtlcados 
e nem sequer configurados. 

Foi, portanto, uma antecipagao sobre o que estava por vir, porque no dia 2 
de setembro, nao estava habilitado, nao se sabendo, ainda, o alcance da crise 
que atravessavamos. 

Sr. Presidente, todos temos conhecimento de que, na Camara dos Deputados 
ha um movimento para a formagao de uma comlssao de inqu^rlto, para apreclar, 
talvez as responsabilidades, nao sel bem os termos em que esta vazado esse 
documento, da reniincia do ex-Presidente da Republica. 

Como o nobre autor do projato de anistia o justifica, ele fez do mesmo uma 
especie de seio ou coragao de Abraao, como acaba de cltar em sua justlflcagao. 
Portanto, o perdao que all cabia para uns, e que ja fol extendido a operarios e 
a civis, isto e a todos que tenham se tornado passiveis, de sangao, por ato ou 
fatos subvarsivos, deve tambem favorecer a todos aqueles que tenham concor- 
rido para infragoas ou delas participado direta ou indlretamente. Por isto cabe 
perdao tambem ao ex-Presidente da Republica que desencadeou toda a crise 
que atravessamos. 

O ex-Prasldente da Republica passou o seu governo, de madrugada, a tres 
chefes das Pastas Militares e nao a um dos seus substitutes legais e civis. S. Ex.tt 
estava a menos de um quilometro do Congresso Nacional. Nos temos tres Pode- 
res constituidos, perfeitamente representados em Brasilia, o Poder Leglslativo, o 
Judiciario e o Executive. Nenhum deles foi ouvido ou consultado. Entregou o 
Poder pura e slmplesmente a tres chefes militares. Com a graga de Deus, as 
Forgas Armadas, nestes ultimos aconteclmentos de 21 de novembro, 11 de novem- 
bro e, agora, 25 de agosto, tiveram bom senso e desamblgao de nao reter em 
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svras maos o poder civil, isto e, nao dar um golpe militar. Por isso, nos, neste 
momento, brasileiros de todos os partidos e de todos os credos estamos rendenco 
gramas a Deus. Em todos esses movimentos, os militares tem mantido a sua boa 
tradi?ao e com honra davolvldo o Poder prontamente ao imperio da Constitui- 
Qao. Portanto, Sr. Presidente, a emenda que retirei. mas que deixo consignado 
nos Anals desta Casa, tinha tambem o sentido de paz, tinha um sentido alta- 
mente cristao, de perdao, e como se desejando por um manto sobre o passado, 
esquecer este transe doloroso, porque acabamos de passar. Pretendia, assim 
dentro do espirito do projeto em causa passar uma esponja sobre o passado e 
desde logo sobre qualsquer resultados do inquerito ora em cogitaQao na Camara 
dos Deputados, que tambem teria antecipado perdao. Este era o sentido desta 
emenda que fiz em carater estritamente pes-oal; como ja disse, nao dispus de 
tempo, no momento, para consultar o lider do meu1 partido nesta Casa. Assumo 
a responsabilidade da mesma e sobretudo do seu sentido construtivo e eminente- 
mente cristao, que se resume na palavra perdao, mesmo antecipado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tern a palavra o nobre Senador Jar- 
bas Maranhao para encaminhar a vota<;ao. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Sr. Preddente e Srs. Senadores, na oportuni- 
dade em que o Senado vota a proposi?ao do nobre colega, Senador Cunha Mello, 
desejamos proferir algumas palavras para exaltar um gesto e uma indlviduali- 
dade. 

Calorosos, embora, em nossos sentimentos de solidariedade e admiraqao e 
quando pugnamos por causas que se nos afiguram legitimas, somos — dentro de 
uma indole que e dessa maneira animada se bem que simultaneamente retralda 
— muito sobrios, em manifestagoes de aplauso — quando chegamos a faze-lo — 
e nas referenclas a personalidades vivas ou atuantes. 

Nao sendo, assim, de elogios faceis e muito menos de louvores gratuitos, 
sentimo-nos a vontade para render uma homenagem ao eminente Marechal Hen- 
rique Telxeira Lott, pelo nobre procedimento de Sua Excelencia no auge da crise 
que parecla destinada a destrulr as institulgoes democraticas no Pais. 

£ justo que se assinale tao destemido procedimento, mesmo quando a crise 
ja esteja superada. 

£ necessario que se exalte o comportamento do ilustre brasileiro, pois fazendo 
jus a tranqullidade e ao repouso no seio da familia, por um longo periodo de 
valiosos servigos prestados ao Exercito e a Nagao, nao quis declinar ele, nem 
declinou, do que entendeu ser uma obrigagao sua, qual seja a de empenhar-se 
clara e decislvamente na defesa da Constituigao, no respeito ao nosso Texto 
Basico. 

Desse modo 6 que ele se pronunciou: "embora afastado das minhas ativida- 
des militares, mantenho compromlssos de honra com a minha Patrla e as suas 
instltulgoes democraticas e constltucionais", para logo, em seguida, conclamar 
todas as forgas vivas do Pais, a tomar energica posigao — como ainda o disse — 
pela preservagao do regime. 

Qulsemos, Sr. Presidente, desta tribuna, homenagear o gesto daquele honrado 
cidadao, pois que ao pratica-lo, o fez aberta e corajosamente, sem o receio das 
conseqiiencias que o pudessem afetar, conduzido, apenas, na elevada inspiragao 
de zelar pela liberdade politlca do povo brasileiro. 

Num instante de afirmagao — como o Senado sentiu que o era, a ele corres- 
pondendo — quando, apesar disso, pronunciamentos foram feitos revelando uma 
expectativa excesslvamente prudente ou atitudes calculadas e traduzindo alguns 
at6 um realismo grosseiro, numa hora, enfim, de decisao, por ser de defesa de 
principles, a conduta e o manifesto do Marechal Henrique Telxeira Lott, con- 
sagrandO um chefe militar digno do Exercito e de suas mals altas tradigoes, 
meifecem ser vlvamente registrados e enaltecidos como um exemplo de despren- 
dimento, bravura civica e compreensao de deveres, bem como expressiva e valo- 
rosa llgao as geragoes que se sucedem. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! muito bem!) 
O SR. VIVALDO LIMA (Para encaminhar a vota^ao.) — Sr. Presidente, neste 

recinto, quando ja ia adlantada a fase de tramitagao da proposigao ora submeti- 
da a apreciagao deste plenario. prolatava a materia, em nome da douta Comlssao 
de Constituigao e Justiga o valoroso e culto Senador Aloyslo de Carvalho, que, ao 
faze-lo, ofereceu emenda substitutiva ao projeto de autoria do nobre Senador 
Cunha Mello, representante do Amazonas. 

Sr. Presidente, minha presenga nesta tribuna visa, apenas, a fazer alguns 
reparos. Ha, de fato, duvidas no meu espirito, quanto ao alcance do art. 1.° da 
Emenda Substitutiva, que se propoe a suceder aqusle artlgo da lavra do nobre 
Senador Cunha Mello, que concede anistia ampla e irrestrita a todos os civis e 
militares que hajam transgredido qualquer norma legal, em decorrencia da 
remincia do ex-Presidente Janio Quadros. 

De minha parte, achei limitados, no tempo, os favores da proposigao. Aguar- 
dava sua apresentagao e, em seguida, sua tramitagao, para ver se seria possivel 
estende-la a acontecimentos anteriores. No entanto, encontra-se na emenda 
substitutiva da douta Comissao de Constituigao e Justiga, a reparagao quanto 
a fatos anteriores a remincia do ex-Presidente Janio Quadros. 

Agora, Sr. Presidente, ao revelar a minha duvlda, e com as ponderagoes que 
fago a douta Comissao de Constituigao e Justiga, desejo de sua parte os escla- 
recimentos a fim de que possa dar meu voto de plena consciencla. 

Diz o art. 1.° da Emenda Substitutiva : 
"Flea concedida anistia ampla e irrestrita aos autores de fatos ocor- 

ridos no territorlo nacional, durante o periodo de 25 de agosto de 1961 
etc, etc. ..." 

Diz o art. 2°: 
"A presente anistia abrange ainda todos os civis e militares que direta 

ou indiretamente estiveram envolvidos, inclusive recusando-se a cumprlr 
ordem de seus superiores etc., etc. ..." 

As redacoes sao diferentes. A lei tera de ser cumprida agora, e a douta 
Comissao de Constituigao e Justiga esclarecera o plenario antes que a votagao 
se consume; pelo art. 1.° parece-me que ha uma restrigao ao art. 1.° da proposi- 
gao original de autoria do nobre Senador Cunha Mello, "abrangendo a todos, civis 
e militares que hajam transgredido quaisquer normas"; no entanto no art. 1.° 
da proposigao substitutiva apenas abrange "aos autores de fatos". 

Ora, a Nagao braslleira inteira aplaudiu que um Ex^rcito, que varies Estados 
situados nas regloes subordinadas aos militares do III Exercito, em peso, se 
insurgissem contra o estado de coisas exlstente a partlr de 25 de agosto. Per- 
guntaria, portanto, se essa proposigao absolveria tambem aqueles que direta ou 
indiretamente, transgredlram as normas legals e disclplinares; se pela proposi- 
gao somente os autores serao absolvidos dos crimes que pratlcaram dentro dos 
preceitos do Codigo Penal, citados no art. 1.° 

Esses os esclarecimentos que desejava pedir, porque vejo, na proposigao origi- 
nal, amplitude total de perdao a todos os que direta ou indiretamente partlcl- 
param do movimento, enquanto que, no art. 1.°, vejo apenas o perdao com ende- 
rego certo. E esse enderego e justamente aqueles que foram realmente os autores 
do movimento, aqueles que o diriglram, aqueles que o cheflaram. Eis a razao 
por que vim a tribuna solicitar esclarecimento, para que possa me conduzir na 
hora do voto com plena consciencia de causa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tem a palavra o nobre Senador Remy 
Archer para encaminhar a votagao. 

O SR. REMY ARCHER — Sr. Presidente, Srs. Eonadores, sabe o Senado que 
fui um dos envolvidos no triste episodic de Aragargas, quando viajava em um 
aviao "Constellation", do Rio de Janeiro para Bel6m do Para. 
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Conhece o Senado nos seus pormenores todos os fatos ocorridos, pois que 
tive oportunldade de, em sessao secreta, expor aos meus dignos Pares tudo o que 
naquele memento ocorrera. Bern conhecido do Senado foi o meu ponto de vista 
a respeito de movlmentos dessa natureza e a posiqao que eu adotaria ao votar 
a anlstla para militares. 

Sr. Presldente, os dias que vivemos, as lutas que o Congresso Nacional travou 
nesta fase tao importante para a vida nacional, levam-me nests momento a 
declarar perante o Senado Federal que o meu voto nao podera ser encarado 
como um voto pessoal. Naquele momento, naquele episodio, tive oportunldade 
— gragas a Deus — de reagir com energia e serenidade a vlolencia de que era 
alvo. 

Sr. Presldente, conhego a posigao que tomou o nobre Lider de minha Bancada, 
Senador Vlctorino Freire, declarando com a firmeza e a energia que o caracte- 
rizaxn, que seria contrario a qualquer projeto de anistia que viesse a esta Casa. 
Entretanto, com o sentido elevado de proporclonar ao nosso Pals dias de tran- 
qiiilidade e de serenidade, em que toda a Nagao possa trabalhar para remover os 
imensos obstaculos nestes 15 dias colocados no seu caminho de progresso, desta 
tribuna dirijo um apelo a S. Ex.a o Senador Victorino Freire no sentido de que 
vote a favor do Substltutlvo da Comissao de Constituigao e Justiga, que inclui 
na anlstla os militares envolvldos nos episodios de Aragargas e Jacareacanga. 

Dessa manelra, atendo tambem, ao patriotico apelo que me fez o nobre 
Brigadeiro Covls Travassos, recem-empossado na Pasta da Aeronautica como 
componente do Gabinete de Mlnlstros e desta tribuna digo a Nagao que nao me 
falta espirlto publico para assumir esta atitude. 

Sr. Presidente, com sentido elevado, repito, com o desejo de contribuir para 
que a Nagao tenha dias de serenidade e tranqiiilidade, darei meu voto a favor 
do Substltutlvo da Comissao de Constituigao e Justiga e renovo o apelo ao meu 
nobre Lider, Senador Vlctorino Freire, no sentido de que tambem o faga. 

Era o que tinha a dlzer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tern a palavra o nobre Senador Victo- 

rino Freire, para encamlnhar a votagao. 

O SR. VICTORINO FREIRE — Sr. Presldente, ouvi com atengao o apelo que 
me fez meu companheiro de Bancada e amigo, o nobre Senador Remy Archer, ja 
espaldado no apelo que hoje Ihe dirigiu o Brigadeiro Clovis Travassos, conhece- 
dor de meu firme propbslto de negar anistia aos oficlais envolvidos no episodio 
de Aragargas, 

Pedlu o ilustre Mlnistro da Aeronautica ao eminente Senador Remy Archer 
que me demovesse da intengao de votar contra a anistia, pois contava que nos, 
seus grande amigos desta Casa, nao Ihe criassemos dificuldades no momento em 
que precisa colocar em ordem a Pasta da Aeronautica e regularizar a situagao 
desses oficlais, multos deles acusados de crime de desergao. 

Sr. Presidente, curvo-me ao apelo do Senador Remy Archer. Aqui ja havia 
declarado que a Bancada do Maranhao nao votaria, de forma alguma, projeto de 
anistia para os revoltosos de Aragargas, acrescentando que me cortassem os 
pulsos se asslnasse qualquer pedido nesse sentido. Esses rebeldes prenderam 
um Senador da Republlca dentro de um aviao pertencente a uma companhia 
particular e, alnda mais, enquanto desembarcavam os passageiros, mantlnham 
o Senador Remy Archer dentro do aparelho, com perlgo de vida para S. Ex.B, 
pois abasteclam o "Constellation" da Panair. Durante toda a noite, conservaram 
preso a bordo o Senado Remy Archer. Apesar da rsvolta que tal atitude ainda 
me causa, nao quero, absolutamente, delxar de concorrer para a paciflcagao dos 
espiritos. Curvo-me, pois, ao apelo do meu colega de Bancada, a quern estou ligado 
por lagos de uma velha e fraterna amizade, para que nao se diga que eu imltel, 
com o meu voto neste plenario, o gesto de odlo dos revoltosos de Aragargas 
para com um Senador da Republica. 
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Sr. Presidente, voto favor do Substitutivo, sobretudo para atender aos apelos 
do Brigadeiro Clovis Travassos e do Senador Remy Archer. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. CUNHA MELLO (Para encaminhar a votaQao.) — Sr. Presidente, agora, 
mais do que nunca, estou convencido que acertara nos meus primeiros propdsitos, 
quando propus essa anistia abrangendo todos os fatos criminosos, todos os atos 
contra a disciplina, desde o dia em que o Brasil voltou ao seu regime constitu- 
cional, a ser um Estado de Direito, desde 1946. 

Ja declarei desta tribuna que estou de acordo com o Substitutivo da Comissao 
de Constituigao e Justiga, porque todo e qualquer proposito que seja de pacificar 
ainda mais o Brasil esteve e continua em meu espirito. 

Quanto ao incidente de Aragargas que aqui acabam de citar, nao sei se o 
classifico de subversive ou de revolucionario. Como quer que seja, o apelo do 
atual Ministro da Aeronautica ja estava tambem em meu espirito. Os envolvidos 
no caso de Aragargas ainda hoje estao sob agao da Justiga. fi uma justiga que 
comegou errada, porque comegou querendo aplicar aos implicados dois crimes 
— o de desergao e o de conspiragao, o politico e o militar. A desergao foi o crime 
inicial; a conspiragao foi o crime final. Como aplicar-lhe duas sangoes diferentes? 

Felizmente a estas horas ja a verdadeira luz da justiga se fez entre a justiga 
militar e a civil: so estao envolvidos em crime politico. 

Sr. Presidente, reafirmo que no meu propdsito estava abranger, nos enten- 
dimentos entre todos os brasileiros e todos os fatos, todos os crimes politicos, 
todas as penas e infragoes disciplinares desde que o Brasil entrou no regime cons- 
titucional, isto e, desde o advento da Constituigao de 1946. 

Congratulo-me com os eminentes Senadores Remy Archer e Victorino Freire, 
o primeiro pela sua nobreza perante este Plenario e o ultimo, atendendo ao apelo 
do seu companheiro de bancada e reformando o seu propdsito inicial de votar 
a favor do destaque. 

Estou inteiramente de acordo em que nessa iniciativa sejam abrangidos todos 
os que, de 1946 para ca, tenham cometido crime politico ou indisciplina. Este 
o meu propdsito, este o meu voto; estou contra o destaque. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Vou submeter a votagao o Substitutivo 
da Comissao de Constituigao e Justiga, sem prejuizo das emendas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem.) — Sr. Presidente, antes de 
submeter V. Ex.a o Substitutivo a votagao do Plenario, permita uma audlencia 
da Comissao de Constituigao e Justiga, para que ela pondere sobre a diivida 
suscitada pelo nobre Senador Vivaldo Lima, relativamente a expressao do art. 1.° 
"autores". A duvida, a rigor, nao procede uma vez que, na sistematica penal bra- 
sileira, atualmente nao mais existe a figura de "autores" e "cumplices", mas sim- 
plesmente a de "autores". De modo que, no Substitutivo. estariam compreendidos 
todos que houvessem concorrido, com uma parcela minima que fosse, para 
estes fatos. 

O art. 1.° cita dispositivos da Lei de Seguranga Nacional, onde realmente 
se faz uma gradagao de penalidades relativamente aos cabegas e aos demais 
agentes. Todos, porem, sao autores. 

A Comissao de Constituigao e Justiga nao teria duvida para uniformizar 
o texto do art. 1.° com o do 2.°, em substituir a expressao "autores" pela ex- 
pressao "aos que participaram direta ou indiretamente". 

Apenas, pergunto a V. Ex.a, Sr. Presidente, para esclarecimento do modesto 
relator da Comissao de Constituigao e Justiga, se e possivel oferecer esta Emenda 
Substitutiva, que e mais uma emenda de redagao do que proprlamente de m£rito. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Podera V. Ex.a apresentar uma 
subemenda; entretanto, a materia encontra-se em fase de votagao. 
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Assim sendo, submeto ao Plenario o pedido de audiencia da Comissao de 
Constituigao e Justiga, formulado pelo nobre Senador Aloysio de Carvalho. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
A audiencia foi concedida e a mat^ria ird is maos de V. Ex.a 

Indago do nobre Senador Aloysio de Carvalho de que prazo necessita para 
o seu pronunciamento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, nao necessito de prazo 
porque ja expend! as razoes que solicitava a audiencia. Queria firmar apenas 
o seguinte; desde que estamos elaborando uma lei de anistia, devemos, realmente, 
compor o texto de modo a que nao se levantem, na sua aplicagao, quaisquer 
duvidas. (Muito hem!) 

A duvida levantada pelo nobre Senador Vivaldo Lima, a rigor, nao procede, 
porque temos, presentemente, na sistematica penal brasileira, apenas a figura 
do autor. Quem quer que concorra para uma infragao sera por ela responsabi- 
lizado na forma e nos limites do concurso que houver prestado. 

Ja desapareceu aquela velha e muito perturbadora distingao entre autores e 
cumplices. Mas, como realmente no art. 2.° se fala "dos que participaram direta 
ou indiretamente", a expressao pode ser usada tambdm no art. 1.° 

nesse sentido a Subemenda que vou mandar a Mesa, em nome da Comissao 
de Constituigao e Justiga. 

Vem a Mesa e 6 lida a seguinte 

SUBEMENDA 

Ao art. 1.° 
Onde se le — "autores", 
Leia-se: 
"aos que participaram, direta ou indiretamente, de..." 

Aloysio de Carvalho 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Em votagao o Substitutivo, ressal- 

vado o destaque, sem prejuizo das duas emendas em pareceres favoraveis e da 
subemenda. 

Os Srs. Senadores que aprovam o Substitutivo, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Vai ser votada a expressao destacada a requerimento do nobre Senador Caiado 

de Castro. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (Para encaminhar a votagao.) — Sr. Presidente, o 

nobre Senador Caiado de Castro pretende, com o destaque que acaba de oferecer, 
retirar do art. II do Substitutivo as expressoes "inclusive recusando-se a cumprir 
ordens de seus superlores". 

Ocorre que esta expressao vem sendo usada no Projeto de Anistia n.0 22, de 
1956, que no seu artigo 1.° determina: 

"fi concedida anistia ampla e irrestrita a todos os civis e militares 
que direta ou indiretamente se envolveram, inclusive recusando-se a cum- 
prir ordens de seus superiores" ... 

Naturalmente, que nao se trata de inovagao, pois vem ocorrendo em Projetos 
de Anistia. Por esta razao desejava esclarecer o Plenario, fazendo, se possivel, 
um apelo ao nobre Senador Caiado de Castro, no sentido de que o destaque, 
scllcltado por S. Ex.a, nao se)a aprovado, porque poderia, no futuro, provocar 
interpretagoes e restringir, na aplicagao do Projeto de Anistia, a garantia de certos 
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direltos que cabem aqueles que, neste ato de esquecimento, se veriam, amanha, 
excluidos do beneficio da anistia. 

Esta a razao por que. Sr. Presidente, no meu entender, devemos votar contra 
o destaque do eminente Senador Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tem a palavra para encaminhar a 
votagao do destaque requerido o nobre Senador Caiado de Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, pela manifestagao do nobre 
Lider da Maioria, vejo que o meu destaque sera recusado. Serai vencido, porem, 
nao convencido. 

A alegagao do nobre Lider da Maioria nao se relaciona com o caso. O decreto 
de anistia que S. Ex.a leu e de anistia aos vitoriosos, e procurou-se, entao, atingir 
aqueles que se haviam manifestado de modo contrdrio. 

No caso vertente, nao! Neste caso, digamos asslm, nao houve vitoriosos nem 
vencidos, gragas a Deus! Mas o Congresso poderd estabelecer um principio pe- 
rigosissimo, e nao quero que amanha se diga que concordei ou que concorri para 
isso. Ninguem, neste Pais, e obrigado a cumprir ordem ilegal. Temos que discutir 
e se aquele que se recusou a cumprir ordem do grupo de ministros rebelados, 
agiu mal ou agiu bem. 

Nds, que somos legalistas, nds que somos constitucionalictas, nds que jd 
arriscamos dezenas de vezes nossa vida em defesa da ordem, da lei, vamos 
concordar em que se declare que quern se recusou a cumprir ordem Ilegal estd 
errado? 

Dessa forma, amanha, teremos nos Estados os Governadores nao podendo 
mais dar ordens a Policia. Esta pode recusar-se a cumprir ordens legais e serd, 
depois, anistiada. 

No caso vertente, lamento ter que informar, meu objetivo foi duplo: primeiro, 
que esse principio de autoridade nao leve a indisciplina sobretudo as forgas mili- 
tares, cuja unidade e fortaleza se resume na disciplina, pois forga armada sem 
disciplina e bando armado; segundo, resguardar esses homens em suas convicgoes 
de respeito a lei e a ordem, dar-lhes certeza absoluta de que podem arriscar 
sen bem-estar, o bem-estar de sua familia e atd suas vidas, para que a ordem 
e a Constituigao sejam mantidas. 

Mas, se o Senado der anistia a quern se recusa cumprir uma ordem legal, 
iremos estabelecer o principio de que ordem e de quern tem a forga na mao, e 
lei e a de quern tem maior mimero de canhoes e metralhadoras. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Pois nao. 
O Sr. Lima Teixeira — O Decreto Legislative n.0 22, de 1956, concede anistia 

a todos os civis e militares que, direta ou indiretamente, se envolveram nos movi- 
mentos revolucionarios ocorridos no Pais. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, o nobre Senador Lima Teixeira 
insiste no Decreto Legislativo n.0 22, de 1956. Mas, sabemos que esse Decreto se 
referia a movimentos anteriorss vitoriosos e nao a movimentos da natureza do 
atual. 

Meu objetivo, repito, foi duplo: primeiro, resguardar a disciplina das Forgas 
Armadas e auxiliares e resguardar ate a disciplina no funcionalismo publico 
civil, pois, de agora em diante, poderia o funcionario ter obrigado a cumprir 
todas as ordens por mais absurdas que fossem, porque emanadas de um supe- 
rior, quando ha garantia de qusm trabalha, militar ou funcionario, para cumprir 
ordens. mas ordens legais. Ninguem e obrigado a cumprir ordem Ilegal. Nao 
devemcs estabelecer agora o principio dessa obrlgatoriedade. 

O Sr. Lima Teixeira — Nao vamos estabelecer. Ja esta estabeleciflo. Nao 
estamos inovando. V. Ex.a nao viu que o Decreto n.0 22. de 1956, concede anistia 
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a todos os civis e milltares que dlreta ou indiretamente se envolveram nos 
movimentos revoluclonarios? 

Dlz o Decreto Legislative de 1956: 
"fi concedlda anistia ampla e irrestrlta a todos os clvls e milltares 

que dlreta ou indlretamente se envolveram, Inclusive recusando-s© a 
cumprir ordens de »ius superiores, nos movimentos revoluclonarios ocor- 
rldos no Pals, a partir de 10 de novembro de 1955 a:6 1.° de margo de 1956. 

Por con seguinte, nao e uma inovaqao, ja existe precedent©. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, nao quero alongar-me. Repito 

que meu objetivo foi duplo: primeiro o de resguardar os dlreitos e tambem os 
deveres dos milltares das forgas auxillares e do funcionallsmo. Fui educado 
numa escola onde ninguem e obrigado a cumprir uma ordem llegal; Jamais a 
cumpri. 

O segundo objetivo, Sr. Presidents, e o de render minhas homenagens entu- 
siasticas aos bravos companheiros do Rio Grande do Sul, que rscebsndo uma 
ordem llegal recusaram-se a cumpri-la e se mantlveram fiels a Constituicao. 

Se nos, com esta declaragao, preiendsmos anlstlar aqueles que ficaram ao 
lado da Constltui?ao, entao, declare, Sr. Presldente, que nao entendo mals nada. 

Sei que mlnha emenda vai calr, mas quero a consclencia tranqiUla de 
te-la apresentado, defendlda, sobretudo na firme convicgao de que o Congresso 
val pratlcar um ato errado se recus&-la. 

Esta errado, e Deus permlta que nao tenhamos, em breve, de nos arre- 
pender. (Muito bem!) 

O SR. PRES1DEMTE (Novaes Filho) — Os Srs. Senadores que aprovam a 
expressao destacada, queiram permanecer sentades. (Pausa.) 

Aprovada. 
Em votagao as emendas e a subemenda. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
O projeto estd prejudicado. 
A materla vai a Comissao de Reda?ao. 
Tern a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, para declara^ao de voto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presldente, neste instante, quando acabamos 
de vtotar o projeto de autoria do nobre Senador Cunha Mello, de aplstia 
ampla, quero render-lhe minhas homenagens, porque, efetlvamente, o perdao 
e o esqueclmento so podem trazsr, na hora em que instalamos o novo slsjema 
de Governo, compreensao e concordia. 

Quando verlflcamos que um homem da envergadura moral e do conceito 
que goza perante o povo brasllelro, o Marechal Henrique Teixeira Lott,... 

O Sr. Cunha Mello — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 

O Sr. Cunha Mello — Pela primelra vez fol preso um Marechal, por trinta 
dias e numa fortaleza insalubre. O Marechal Henrique Teixeira Lott fol vitlma 
da malor vlolencia que ate hoje se praticou como pena disclpllnar no Ex6rcllo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a tem toda razao, mormente porque o 
Marechal Henrique Teixeira Lott defendia a Constitui?ao e a legalldade no 
pals e tamb6m, em vista das circunstancias, evitava, com o seu gesto, o desen- 
cadeamento de uma guerra civil. Ooncorreu, portanto, aquele eminentje mlliiar, 
com sua responsabilidade de Marechal do Ex6rcito brasllelro, e numa hora de 
vicissitudes como a que atravessamos, para evitar o derramamento de sangue. 
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O Ssnado sentiu, nas horas mais dificels, quanto a sua prudencia nas 
ajudou a encontrar a feliz solugao da emenda parlamentarista; solugao que, 
digamos com toda a sinceridade, preserva o Presidents Joao Goulart, divide as 
suas responsabilidades e certamente conduzira o Brasil a um periodo de paz 
e harmonia. 

Tenho duvidas sobre se, investido o Presidente Joao Goulart no governo 
presidencialista, teriamos evitado certas ocorrencias que, nao dependendo da 
nossa vontade, poderiam, nessas horas de dlvergenclas, ocasionar o imprevisivel. 

Nao votamos, e bom que se diga, sob coaqao. A emenda parlamentarista 
ja sofrera, no Congresso, longos debates. Mas, so mesmo atraves de uma crise 
se aprssentaria o ensejo, que nos foi oferecido naqueia hora, para a adoqao 
de novos rumos que viessem veneer as dlficuldades criadas no funcionamento 
do presidencialtsvno. 

Quando o Presidente Janio Quadros absorveu, em toda sua plenitude, o 
presidencialismo, receei, em certos momentos, que acabassemos numa ditadura. 
Isto me calou de tal jelto no espirito que, ao ser aventada a ideia da rsforma 
parlamentaristas, fui dos primeiros que com ela concordaram. 

Nao sei, Sr. Presidente, com o exemplo do Sr. Janio Quadros, que rumos 
adotaremos para o futuro. A muito longe nos poderia levar uma pensonalidade 
como a do Presidente Janio Quadros na direqao suprema deste Pais. 

Felicito-me entretanto, e tambem ao Presidente Joao Goulart, pela soluqao 
adotada. S. Ex.®, politico habil, conscio das suas responsabilidades, sabera, 
nesta hora de crise — crise que ainda nao conseguimos veneer totalmente — 
conduzir as organizacoes partidarias, e mesmo as Forcas Armadas, a um amblente 
de concordia, tranqiillidade e paz. Dessa forma anulara a impressao que se 
criou a seu respeito. 

Quern conhece de perto o Presidente empossado, esta certo de que S. Ex.a. 
pelo seu temperamento, pela sua formagao, pela sua dedicaqao ao interesse piibllco 
e as classes trabalhadoras, governara atendendo nao so as justas reivindicaqoes 
so.ciais, como a todos os interessss em divergencia, de qualquer ordem que sejam, 
acomodando-os. 

Hoje mesmo ja dessa habilidade e capacidade, temos prova. Numa emergen- 
cia tao dificil se o regime fosse presidencialista, S. Ex.® nao teria podido organizar 
o seu Ministerio, em tempo tao exiguo e sem desagradar a qualquer partido 
politico. 

Acredito sinceramente que o Sr. Joao Goulart fara um Governo de paz e 
conduzira o Brasil a uma fase de prosperidade. Nao tenham duvidas tambem 
as Forgas Armadas, da sua preocupagao e cautela nos rumos que tomara na 
politica intemacional. 

Esta portanto de parabens o Congresso Nacional pela manelra como resolveu 
a crise governamental e por mais esta prova de equllibrlo e sensatez ao votar o 
Projeto de Anistia, para que haja concordia no Pais e os brasileiros possam 
viver dlas felizes. 

Sr. Presidente, nao serla o fato da saida de um Presidente da Republlca 
que viria convultsionar o Pais! Nao, Sr. Presidente! Nos, politicamente, ja ama- 
durecemos e nao seriam fatos semelhantes a esse que provocarlam no Pais crises 
capazes de nos levar a guerra civil. 

O grande exemplo da nossa maturidade e a decisao que acabamos de aprovar. 

So desejo as Forgas Armadas unldade de pontos de vista, pois a preocupagao 
constante de todos os brasileiros, nesta hora grave que atravessamos, e que 
os novos caminhos nos conduzam a uma tomada de posigao. 

Agora o que desejamos e a paz interna, e a compreensao entre todos os 
brasileiros. Temos confianga no Presidente da Republica, Dr. Joao Belchior 
Marques Goulart. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Cunha Mello, para declaragao de votxj. 

O SR. CUNHA MELLO — Sr. Presidente, quero felicitar-me pela iniciativa 
de trazer a esta Casa o Projeto de Anlstia, e quero felicitar-me ainda mais 
pelo debate que provocou e pelas emendas e o Substitutivo que ihe foram 
apresentados. 

No meu projeto de anlstia, Sr. Presidente, dado o proprio conceito desse 
instituio do Direito Penal destinado mais aos crimes politlcos que a outros 
quaisquer, como medida de clemencia, de entendimento das socledades depots 
de comoQoes vlolentas, vale tudo ampliar e nada excluir. E estou felicissimo 
por ver o projeto ampliado como o fol, o que estava no meu objetivo. Era este 
o meu propdslto. (Muito bem!) 

O SR. PAULO FENDER (Para deciara^ao de voto) — Sr. Presidente. Srs. Se- 
nadores, o Projeto de Anistia cuja redagao final estamos esperando 6 uma 
conseqiiencla logica do processo que no seu bojo ;em todos os acontecimftntos 
que acabam de emocionar o Pais. Nao podia deixar de resultar como conclusao 
esperada pela familia brasileira, dos Parlamentares, dos Congresslstas que tanto 
souberam preservar a paz nas boras graves com que se defrontaram, com que 
nos defrontamos todos. 

Dlsse, na campanha que fiz nesta Casa a respeito do parlamentarismo, que 
nao me atinha a esta forma de organizaqao do Poder Executlvo como quem se 
ativesse a uma doutrlna, isto e, a uma filosofia politica. En:endia, como ainda 
entendo, sem maiores especulagoes cartesianas de metodos de admintstraQao 
publica, que preocupaQoes muito maiores sao normativas do pensamento politi- 
co das diversas agremia<;6es que compomos, nesta Casa. 

O Sr. Cunha Mello — Muito bem! 

O SR. PAULO FENDER — Assim. Sr. Presidente, eu me punha em contra- 
poslijao a flguras respeitaveis do Senado da Republica, como o meu nobre amlgo 
o emlnente Senador Cunha Mello, que fez declaraQao de vo.o pelo presiden- 
ciallsmo, que justlflcou as suas convic?6es nesta forma de governo. E se me 
enfilelrei ao lado da maiorla que lutou pelo parlamentarlsmo, fol por estar 
menos apercebldo dele como medida de salvagao democratica do que cioso do 
trabalhlsmo que professo, e de que atraves de um sistema novo de organlzagao 
admlnlstrativa do Pais pudessemos trilhar mais facilmente na estrada das relvin- 
dicaqoes trabalhlstas por que nos batemos. 

Sr. Presidente, em sessenta e tantos anos de parlamentarlsmo, nao conse- 
guimos galgar o poder; e professando o trabalhlsmo como sociallsmo que ele 
e. nos ja estavamos descoroqcados por ver que atraves do parlamentarlsmo o 
sociallsmo atinglu o Poder em varies paises do mundo. 

Na propria Inglaterra, berqo de origem do parlamentarlsmo universal, o 
trabalhlsmo ja atinglu o Poder, por esta forma de organizaqao do Poder Exe- 
cutlvo; na Suecia, na Suiqa e recentemente no pobre Estado de Israel o socia- 
llsmo ali vige atraves do parlamentarlsmo. 

O Sr. Vivaldo Lima — Na Noruega tambem. 
O SR. PAULO FENDER — Na Noruega tambem, como hem pondera o nobre 

Senador Vivaldo Lima. 
Portanto, Sr. Presidente, falando menos por me deter numa tematica, que 

podia ocupar-me por mais tempo, do que para aproveltar a lacuna do expe- 
diente, enquanto chega a esta Casa a redacao final do Projeto... 

O Sr. Vivaldo Lima — V. Ex.a esta fazendo declaraqao de voto. 
O SR. PAULO FENDER — ... concluo minhas conslderaqoes declarando, 

como bem pondera e mo exlge o nobre Senador Vivaldo Lima, que meu voto, 
Sr. Presidente, 6 pela aprovaqao do Projeto com a emenda que apresentel em 
prol do operarlado brasllelro, porventura partlclpante do movlmento. 
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Sou pela aprovagao, na certeza da que o Projeto e uma conclusao logica, 
uma resuPante ansiosamente esperada, do nosso patriotismo e dos nossos pro- 
posltos de concordia perante a familia brasilelra. 

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

O SR. GUIDO MONDIN (Para encaminhar a vota?ao) — Sr. Presidente, ja 
se encontra sobre a mesa a redagao final do projeto de anistla que apreclamos e 
votamos desde a manha de hoje ate estas horas. 

Por isto mesmo serei breve. Congratulo-me com a Casa e, em particular, com 
o nobre Senador Cunha Mello por esta iniciativa tao condizente com os senti- 
mentos da gente brasilelra. 

Vivemos dias de angustia, enfrentamos e domlnamos uma crise de tao grandes 
proporcoes e de permeio com os fatos que se sucedlam; apreclamos os gestoa 
formidavets de grandeza, coragem e decisao tao caracteristlcas da nossa gente. 
Ouvimos a palavra do Rio Grande do Sul; vlmos o que fol o movimento que, 
daquele Estado, se irradiou por todo o Pais. Apreclamos, com grande orgullio, 
a atuagao do Congresso brasilelro no sentldo de debelar a crlse, de corrlglr a 
situagao a que chegamos, Impondo a Constitulgao e, partlcularmente, Impondo 
a nossa intellgencia, a nossa capacidade de deliberar em face dos acontedmentos. 

Agora, concede-se anistla a todos os envolvidos nos acontedmentos s^rlos, 
passiveis de penalldade. Antes, porem, desta anistla que se da pela Lei, nos ja 
haviamos dado a anistla dos nossos coragoes. 

O Sr. Cunha Mello — Muito bem! 
O SR. GUIDO MONDIN — Esta anistla 6 permanente e nos sabemos que a 

rebeldla tem como fundamento a Imposigao mesmo do nosso patriotismo, como 
ocorreu com os envolvidos a que estamos anistiando. 

O Sr. Vivaldo Lima — Muitas vezes os revoltosos estao a servigo de um ideal. 

O SR. GUIDO MONDIN — Em tudo houve Ideal. Realmente a crise que 
enfrentamos e debelamos serviu para mostrar, mals uma vez, o Ideallsmo do 
povo brasilelro, no sentldo de levar avante a nossa propria Hlstoria. 

Por Isso, Sr. Presidente, quero congratular-me com esta Casa pela decisao 
hoje tomada, e quero fellcltar o nobre Senador Cunha Mello e os ilustres membros 
da Comissao de Constltulgao e Justlga pelo Substltutivo apresentado. A todos 
eles o nosso abrago fraterno e a nossa satlsfagao em verlficar que agora, soluclo- 
nado tudo quanto nos preocupava, enveredaremos por um camlnho de paz e de 
fellcldade, rumo sempre k nossa grandeza futura. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — As declaragoes de voto constarao da 
Ata. (Pausa.) 

Chegou a Mesa e val ser lida a redagao final da materla votada em regime 
de urgencia. 

fi lido o seguinte 

PARECER N.0 533, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Decreto Legislativo n.® 11, de 1961, origl- 
nario do Senado Federal. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 

A Comissao apresenta a redagao final (fl. anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo n.® 11, de 1961, orlglndrio do Senado Federal. 

Sala das Comissoes, 9 de setembro de 1961. — Lourival Fontes, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Caspar Velloso — Daniel Krieger. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N » II, DE 1961 
Concede anistia aos que praticaram fatos definidos como crimes que 

menciona. 
O Congresso Naclonal decreta: 

Art. 1.° — Fica concedida anistia ampla e irrestrita aos que participaram 
dlreta ou indlretamente de fatos ocorridos no terrltdrio naclonal, durante o perio- 
do de 25 de agosto de 1961 at6 a presente data, e que constituam crimes definidos 
nos arts. 6.°, 7.° e 8.° da Lei n.0 1.079, de 10 de abrll de 1950, observado o dtsposto 
nos arts. 13 e 74 da mesma lei, e mais os que constituam crimes definidos nos 
arts. 3.°, 6.°, 7.°. 11, 13, 14, 17 e 18 da Lei n.° 1.802, de 5 de janeiro de 1952. 

Art. 2.° — A presente anistia abrange ainda todos os civls e militares que 
dlreta ou Indlretamente estiveram envolvldos, inclusive recusando-se a cumprlr 
ordens de seus superlores, nos fatos subversives ocorridos no Pais a partir de 1.° 
de marco de 1956 ate esta data. 

Art. 3.° — Ficam, tambe/n, anistiados nos mesmos termos os trabalhadores 
que participaram de qualquer movlmento de natureza grevista relacionado com 
os aconteclmentos a que se refere o artlgo anterior.   

Art. 4.° — For efeito desta anistia fleam em perp6tuo silSnclo qualsquer pro- 
cesses criminals ou disclpllnares relatlvos aos fatos acima mencionados. 

Art. 5.° — Este decreto legislative entrara em vigor no dia de sua publicagao, 
revogadas as disposlgoes em contrirlo. 

O SR. PAULO FENDER (Pela ordem) — Sr. Presidente, crelo que h4 um 
equivoco neste ponto da Reda?ao Final. Onde se diz "artlgo anterior", dever-se-la 
dlzer "art. 1.°". 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — v. Ex.a tern razao. Foi mero equivoco. 
Ser4 feita a corregao devlda. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Em discussao a Redagao Final. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem) _ Sr. Presidente, vou enca- 

minhar 4 Mesa uma emenda de redagao, substltuindo a expressao "artlgo ante- 
rior" pela expressao "art. 1.°", de acordo com observagao feita pelo nobre Senador 
Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER (Pela ordem) — Sr. Presidente, estou de pleno acordo 
com a remlssao a que alude o nobre Senador Aloysio de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Val ser lida a emenda de redagao. 
E lida a segulnte 

EMENDA N.0 1 
Ao art. 3.° 

Onde se le: "artigo anterior", 
Leia-se: 

"o art. 1.°" 
Sala das Sessoes, 9 de setembro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Em discussao a redacao final com a 

emenda. 
Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, quelram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
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Em votacao a redagao final aasim emendada. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A maWrla val a Camara dos Deputados. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao. 
Deslgno, para a de segunda-feira proxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Dlscussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 89, de 1960 (n.0 2.897, de 
1957, na Casa de origem), que assegura aos agentes da inspegao do trabalho, 
participagao nas multas decorrentes de infra^oes de dlspositivos da leglslacao 
trabalhista, tendo 
PARECERES sob n.os 443, 444 e 528, de 1961, das Comissoes 

— de Legisla^ao Social, favoravel; 
 de Finangas, favoravel, sugerindo apenas que se substituam as expressoes 

Ministerio do Trabalho, Indiistria e do Comercio, pelos 
Mlnlst^rlo do Trabalho e Previdencia Social; 

— de Service Publico Civil, favoravel. 
Estd encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 14 horas e 10 minutos.) 



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

em 11 de setembro de 1961 

PRESrofiNOIA DOS SRS. CUNHA MELLO, NOVAES FILHO, MATHLAS OLYMPIO 
E GU1DO MONDIN 

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

Cunha Mello — Paulo Fender — Lobao da Silveira — Leonidas Mello — 
Mathias Olymplo — Joaquim Parente — Fans to Cabral — Femandes Tavora — 
Menezes Pimentel — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Barros Carvalho — 
Lourival Fontes — Jorge Maynard — Ovidio Teiveira — Lima Teiveira — Aloysio 
de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Caiado de Castro — Gilberto Marinho 
— Nogueira da Gama — Lino de Mattos — Gaspar Velloso — Nelson Maculan 
— Guido Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compare-; 
cimento de 26 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declarou aberta a sessao. 

Vai ser llda a ata.   _ ... ...- 

O Sr. 2.0-Secretario procede a leitura da ata da sessao anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao a ata. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — (Sobre a Ata) Sr. Presidente, pedirei a V. Ex.a 

ficasse conslgnado, na Ata, que fui autor do destaque da emenda, embora fosse 
ela recusada. 

Fago questao de que conste da Ata porque, quarenta e oito horas decorricfas, 
continue na flrme conviCQao de que defend! um principle certo. Se nos do Sena- 
do, anistiarmos aqueles que cumprem ordens emanadas da Constituiqao, abrire- 
mos um precedents muito serlo, porque amanha — permita Deus que isto jamals 
aconteqa! — se nos depararmos com novas ameagas de perturbagao da ordem 
ninguem mais tera coragem de arriscar a vlda ou seu futuro na d'efesa da lega- 
lidade, sabendo que serao considerados, pelos proprios congressistas como rebel-' 
des, como cidadaos que deixaram de cumprir ordens. Estou persuadido de que 
ninguSm e obrlgado a cumprir uma ordem llegal. Como ja enfrentei varlas situa- 
goes dessa natureza, refletl maduramente sobre a decisao do Congresso. Na 
ocaslao cheguei a pedir a palavra para uma declaragao de voto; mas o nobre 
Senador Daniel Krieger me aflrmou ser desnecessario, porquanto eu ja havla 
me manlfestado, encamlnhando a votagao da emenda. 

Agora, pela leitura da ata, observe que dela nao consta o meu voto contrarlo, 
tampouco a autorla do destaque da emenda. 

Desejaria — perdoe-me V. Ex.a a valdade mas e questao de convicgao — 
ficasse provado que continue no meu ponto de vista, e que na ata dos nossos 
trabalhos fosse conslgnado que vote! contra a emenda em divergencia com quase 
todos os Senadores, com excegao do nobre Senador Daniel Krieger. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua em discussao a Ata. (Pausa.) 
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Nao havendo mais quem pega a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que aprovnm a ata, quelram conservar-se sentados. 

(Pans a.) 

Esta aprovada. 
O Sr. 2.0-Secretario vai proceder a leitura do expediente. 

fi llcft) o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 
N.0 B-453, de 6 de agosto do ano em curso, do Sr. Ministro da Viagao e Obras 

Publicas, transmltlndo Informagoes prestadas pelo Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, em atengao ao Requerimento n.0 162, de 1961, do Sr. 
Senador Paulo Femandes. 

PARECER N® 534, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 37, de 1961. 

Relator: Sr. Lourival Fontes 

A Oomissao apresenta a redagao final (fl. anexa), do Projeto de Resolugao 
n" 37, de 1961. 

Sala das Comissoes, 1.° de setembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente — 
Lourival Fontes, Relator — Ary Vianna — Menezes Pimentel — Paulo Fender. 

ANEXO AO PARECER N.0 534, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 37, de 1961. 

Fago saber que o Senado Federal aprovou e eu,   
nos termos db art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a segulnte 

RESOLUQAO N.0 , DE 1961 

Suspende a execugao do art. 160, da Constituigao do Estado do Rio 
Grande do SuL 

Art. 1.° — fi suspensa a execugao do art. 160, da Constituigao do Estado do 
Rio Grande do Sul, por inconstituclonalidade, nos termos da cfecisao deflnltiva 
do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordlnario criminal n.0 22.241, em 
9 de Julho de 1954. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrarlo. 

PARECER N.0 535, DE 1961 

Redagao final do Sub&titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cama- 
ra n.0 194, de 1958 (n.0 2.179-C-1956, na Camara). 

Relator: Sr. Lourival Fontes 

A Comlssao apresenta a redagao final do Substitutivo do Senado ao Proje- 
to de Lei da Camara n.0 194, de 1958 (n.o 2.179-C/56, na Camara), que regula a 
aplicagao do art. 193 da Constituigao Federal. 

Sala das Comissoes, 1.° de setembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente — 
Lourival Fontes, Relator — Ary Vianna — Menezes Pimentel — Paulo Fender. 
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ANEXO AO PARECER N.0 535, DE 1961 
Reda^ao final do Substitutivo do S«nado ao Projeto de Lei da Cama- 

ra n.0 194, de 1958 (n.® 2.179-C/56, na Camara), que determina os pro- 
ventos da aposentadoria em geral, depois de revistos c atuaiizados pelo 
art. 1.° da Lei n.® 2.622, de 18 de outubro de 1955, nao poderao sofrer 
altera<;oes que importem em diminui?ao e da outras providencias. 

Substitua-se o Projeto de Lei da Camara n.0 194, de 1958, pelo seguinte: 

Rcgula a aplioa^ao do art. 193, da Constituicjao Federal. 
O Congresso Naclonal decreta: 
Art. 1.® — Na revlsao dos proventos de aposentadoria, a que se refere o 

art. 193, da Constltuicao Federal, serao eles aumentados na mesma percentagem 
em que o forem os venclmentos dos funclonarios em atividade. 

Art. 2.® — Quando, apos a lei anterior que houver fixado os vencimentos do 
funclondrio, a moeda houver sofrldo deprecia?ao, presumir-se-^i, peremptoria- 
mente, tenha sltJo esta a razao determinante do aumento. 

Art. 3.® — Esta lei entrar^ em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as 
disposl?6es em contrarlo. 

PARECER N.® 536, DE 1961 
Reda^ao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.® 160, de 1959 (n.° 1.882/56, na Camara). 
Relator; Sr. Lourlval Fontes 

A Comlssao apresenta a reda?ao final (fl. anexa), da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Camara n.® 160, de 1959 (n.® 1.882/56, na Camara). 

Sal a das Comlssoes, 1.® de setembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente — 
Lourival Fontes, Relator — Ary Vianna — Menezes Pimentel — Paulo Fender. 

ANEXO AO PARECER N.® 536, DE 1981 

Reda^ao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
n.® 160, de 1959 (n.® 1.882/56, na Camara), que extingue a Comissao 
Executiva dos Produtos da Mandioca. 

EMENDA N.® 1 (CSPC) 

Aoart. 5.® 

De-se ao art. 5.® do projeto, a seguinte redacao: 

"Art. 5.® — As funQoes de extranumerarlos da Comissao Executiva de Produ- 
tos da Mandioca passam, com os seus ocupantes, a integrar a Parte Suplemen- 
tar do Quadro do Pessoal do Minlstfirio da Agricultura, nos termos da 
Lei n.® 3.780, de 12 de julho de 1960, e serao extintas a medida que vagarem." 

PARECER N.® 537, DE 1961 

Redacao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Cama- 
ra n.° 175, de 1959 (n.® 3.257, de 1957, na Camara). 

Relator: Sr. Lourival Fontes 

A Comissao apresenta a redagao final das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da camara n.® 175, de 1959 (n.® 3.257, de 1957, na Camara). 

Sala das Comlssoes, 1.® de setembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente — 
Lourival Fontes, Relator — Ary Vianna — Menezes Pimentel — Paulo Fender. 
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ANEXO AO PARECER N ° 537, DE 1961 
Reda^ao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.a 173, de 1959 (n.0 3.257, de 1937, na Camara), que autoriza a criafao 
de escola de enfermagem no Parana e federaliza a Escola de Enfermeiras 
do Hospital Sao Paulo e a Escola de Enfermagem do Recife. 

EMENDA N.0 1 (CCJ) 
Ao art. 1.° 
De-se ao art. 1.°, a seguinte redagao: 
"Art. 1.° — £ criada a Escola de Enfermagem anexa a Faculdade de Medi- 

cina da Universidade do Parand, cujo regimento sera aprovado pelo Conselho 
Universitario." 

PARECER N.0 538, DE 1961 
Reda^ao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.0 31, de 1961 (n.0 439, de 1959, na Camara). 
Relator: Sr. Lourival Fontes 
A Comissao apresenta a redagao final (fl. anexa) da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Camara n.0 31, de 1961, (n.0 439, de 1959, na Camara). 
Sala das Comissoes, 1.° de setembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente 

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

ANEXO AO PARECER N.0 538, DE 1961 
Redafao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n." 31, de 1961 (n.0 439, de 1959, na Camara), que dispensa de inspe^ao 
medica periodica os funcionarios piiblicos aposentados que contem 60 (ses- 
senta) anos de idade ou mais de 30 (trinta) anos de servico. 

EMENDA N.0 1 
(Destaque aprovado em Plenario) 

Art. 10. 
Suprima-se o paragrafo unico deste artigo. 

PARECER N.0 539, DE 1961 
Reda^ao final do Projeto de Resolufao n.0 36, de 1961. 

Relator: Sr Lourival Fontes 
A Comissao apresenta a reda?ao final (fl. anexa), do Projeto de Resolugao 

n.0 36, de 1961. 
Sala das Comissoes, 1° de setembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente 

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

ANEXO AO PARECER N.0 539, DE 1961 
Reda^ao final do Projeto de Resolu?ao n.® 36, de 1961. 

FaQO saber que o Senado Federal aprovou e eu,    nos 
termos do art. 47, letra p, do Regimento Intemo, promulgo a seguinte: 

RESOLUQAO N.0 , DE 1961 
Suspende a execu?ao do Decreto-Lei n." 635, de 11 de dezembro de 

1942, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 1.° — £ suspensa a execuqao do Decreto-Lei n.0 635, de 11 de dezembro 
de 1942, do Estado do Rio Grande do Sul, por inconstitucionalidade, nos termos 
da decisao definitiva do Supremo Tribunal Federal, no Recurso ExtraordinSrio 
n.0 21.247, de 24 de maio de 1955. 
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Art. 2.° — Revogam-se as disposiijoes em contrario. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa projeto de lei que vai 

ser lido pelo Sr. l.0-Secretdrlo. 
fi lido, apoiado e despacho as Comissoes de Constituigao e Justiga 

e de Economia, o seguinte 
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 35, DE 1961 

Prorroga vencimcnto de dividas civis ou comerciais. 
Art. 1.° — Ficam prorrogadas de 30 (trinta) dias as dividas, civis ou comer- 

ciais, vencidas no periodo de 25 de agosto a 15 de setembro de 1961, independen- 
temente de pagamento de juros moratdrios ou compensatorios. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Justifica^ao 
Parece superfluo rememorar a repercussao que a grave crise politica, decor- 

rente da remincia do Sr. Janio Quadros, teve na vida economico-financeira do Pais. 
oportuno evidenciar, todavia, quao danosos foram, para o comercio e a 

industria, os sucessivos ferlados bancarios que, como medida de seguranga, a 
Presidencia da Republica decretou. Parece-nos, por isto, muito criterioso que se 
considere a situa^ao de quantos, por forga das circunstancias, nao puderam 
saldar seus compromissos, tendo, ademais, usado de desesperados recursos para 
enfrentar despesas inadiaveis como adiantamentos a operarios etc. Por esses mo- 
tives, aguardamos pronta tramitagao e rapida aprovagao para este projeto que 
atende a um imperative determinado pelos acontecimentos. 

Sala das Sessoes, 9 de setembro de 1961. — Guide Mondin. 
O Sr. Cunha Mello se ausenta da presidencia, assumindo-a o Sr. Guide 

Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Guide Mondin) — Continue a bora do expediente. 

Hd oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Novaes Filho. 

O SR. NOVAES FILHO — Sr. Presiden.e, comego par me congratular com o 
Congresso Naclonal, pela maneira como se conduziu na grave crise que tao 
grandes ameaQas trouxe ao Pais, oferecendo uma formula de harmonia alta, pa- 
tridtica e rigorosamente dentro do regime democratico em que vivemos. 

Sr. Presidente, quando se transferiu o Senado para o Planalto, um dos meus 
primelros discursos nesta Casa consubstanciou apelo aos seus membros para que, 
aproveitando o clima de tranquilidade, o clima repousante, verdadeiro chama- 
mento ao estudo e a meditagao nas condiQoes ambientes de Brasilia, todos se 
voltassem ao exame meticuloso da Emenda parlamentarista, em tramitagao na 
Cdmara dos Deputados. 

Agora, verifico, Sr. Presidente, que minhas palavras, naquela bora, nao cairam 
no vazio; pelo contrdrio, aqui em Brasilia, realmente os estudos foram mais 
acurados sobre o sistema que hoje adotamos, de tal modo que, deflagrada a grave 
crise — felizmente jd vencida — o Congresso Nacional nao teve nenhuma difi- 
culdade para resolve-la; apenas, apressou a tramitagao de um projeto que havia 
sido subscrito por quase dois tergos das representagoes partiddrias na Camara 
dos Deputados. 

Neste momento, d necessdrio dizermos ao povo que ele e que detem as redeas 
do Poder, porque o governo se vai processar atravds do Congresso, e o Congresso 
d, realmente, a base que reflete e expressa a vontade popular. Ao invds do Chefe 
do Executivo, que elelto passava a agir muitas vezes sob impulses individuals 
e sem malores cuidados para com o eleitorado que o consagrara nas umas, de 
vez que pela Constituigao da Republica vedada Ihe era a reeleigao, agora os mem- 
bros do Parlamento estao atentos as reivindicagoes e aspiragoes do povo, sobre- 
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tudo do eleitorado que os mandou para a Camara dos Deputados. Pondo-se todos 
em dia com a realidade brasileira e as aspiragoes dos eleitores que Ihes outor- 
garam alto mandate no Parlamento Nacional, certamente que o Govemo, no 
Brasil, jamais se desvirtuara dos desejos e anseios do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, necessirio tamb^m se toma que nds, parlamentares, advirtamos 
o povo brasileiro, que em todas as repiiblicas latino-americanas, em todas elas, 
o sistema presidencialista tern funcionado pessimamente e se constituido num 
motivo de inquietagoes, de indisciplina, de rebeldias e de revolugoes. 

Estou antevendo o alto papel politico que o Brasil desempenhara no Conti- 
nente, oferecendo, como modelo, um sistema de Governo de paz e de tranqiiili- 
dade, onde os govemantes, chocando-se com a opiniao publica, serao apeados do 
Poder, e o regime continuara normalmente, intangivel sem ameagas, sem prejuizo 
ao trabalho, sem intranqiiilidade nos lares, sem apreensoes para toda a coleti- 
vidade. 

Sr. Presidente, vejo ainda, na instituigao do sistema parlamentarista no Brasil, 
outras grandes vantagens alem da de ter evitado que o Brasil saisse da legalidade 
para os horrores de uma guerra civil, fratricida, com prejuizos imprevisiveis 
nao sd para a nacionalidade como para todo o Continente. 

precise, tambdm, que chamemos a atengao do povo brasileiro para a orga- 
nizagao do Ministerio que ai esta, ou seja, do Conselho de Ministros, para que 
o povo dlstinga as maiores qualidades dos seus componentes e atente melhcr para 
a organizagao desse alto drgao a que caberd. uma elevada tarefa patridtica e de 
sumo interesse para toda a nacionalidade. 

Vimos o Sr. Presidente Joao Goulart agir com tato e habilldade, dlriglndo-se 
ao Partido que dispoe da malor bancada na Camara dos Deputados, para sugerir- 
Ihe tres nomes exponenclais da vida publica brasileira. O Partido Social Democra- 
tlco fixou-se no Sr. Tancredo Neves, designado para Prlmeiro-Ministro, homem 
a qnem nao faltaai, pela sua intellgencla, tirocinio e ilustragao, as qualidades 
indispensavels a um complete e bom desempenho da alta mlssao que Ihe foi 
confiada 

Devemos chamar a atengao do povo brasileiro, ainda, para a manelra como 
se constituiu o Prlmeiro Conselho de Ministros num Pals em que ha quase um 
seculo, os ministros eram deslgnados pelo llvre arbltrio do Presidente da Repu- 
bllca, a seu talante, ao sabor das suas preferenclas pollticas ou das suas prefe- 
renclas Individuals. 

Muitas vezes nao se conhecia o Minlstro, como sucedeu hd pouco tempo, ao 
assumlr a chefia do Govemo o eminente Sr. Janlo da Silva Quadros. Quanto ao 
Ministerio, haviam apenas boatos, sugeriam-se nomes. Quantas vezes os Mlnis- 
terios na Republica brasileira ocasionaram profundas surpresas a opiniao publica, 
integrando-se de homens completamente desconhecldos dos circulos politicos, 
economioos ou intelectuals da vida nacional! Quantas vezes, Sr. Presidente! Mas 
ja agora e preciso que o povo atente para — a despelto da urgfincia da organiza- 
gao do Primeiro Conselho de Ministros — quantos nomes entravam, quantos nomes 
saiam, quanta depuragao houve, quanto culdado para que se atendesse aos Partidos 
atendendo-se, tambem, aquelas condigoes indispensavels de prepare, de tirocinio 
e de outras mais qualidades imprescindiveis para que o Minlstro de Estado real- 
mente desempenhe a contento a missao receblda. 

Sr. Presidente, tenho para mim que a despelto daqueles prlncipios que nortea- 
vam a organizagao ministerial em todo o longo regime presidencialista, ainda nao 
se exlgia certo niimero de qualidade para a investldura mas, apenas, a vontade 
do Presidente da Republica. 

Dai por que, numa epoca de tanto adiantamento, em que o Brasil estd ponti- 
ihado de universidades, em que a nossa vida intelectual explende, em que temos 
maior cultura, os homens publicos nao se apresentam com aquela marca dos 
homens do Imperio, verdadelros estadistas, pelo conhecimento dos problemas e 
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pela manelra alta, clara, como os debatiam a qualquer momento que para isso 
fossem chamados. 

Apesar dessas deficiencias e da urgencia com que tivemos de organizar o 
Primeiro Conselho de Minlstros, manda a justiqa se proclame que ele esta bem 
constituido e que o povo so tem motives para conflar na agao dos llustres homens 
piiblicos brasileiros que o compoem. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Apoiado! 
O SR. NOVAES FILHO — Muito obrigado. 
Sr. Presldente, estou certo de que os membros do Primeiro Conselho parla- 

mentarista da Republica tudo farao para nao desmerecer da confianga publica. 
Estou certo de que cada um deles dara o maior contlngente de esforgo, de 

abnegagao e mesmo de sacrlficlo para que no novo regime haja selegao de valores, 
para que nele so possam sobressalr os homens que realmente o meregam e que 
os nulos, os fracassados, os improbos, os desonestos, passem a vala comum, desa- 
paregam dos altos postos. Em beneficio do povo so devem ser chamados para os 
grandes encargos os que estejam habllitados a exerce-los pelo prepare, pelo cara- 
ter e pelo patriotismo. 

Estou certo de que, ao ser posto em pratlca o principio do Ato Adicional 
que permite aos membros do Conselho a convocagao de subsecretarios de Estado, 
os atuais ministros nao decepcionarao a opiniao publica brasileira e escolherao 
para esses cargos nao pessoas que se llguem as suas preferencias pessoais ou 
polltlcas, mas homens da mals alta integrldade, da mais reconhecida competencia, 
da mals proclamada probidade na vida publica e na vida particular. 

Verao coroados os seus primeiros esforgos se levarem para seus gabinetes 
homens de experiencia, de categoria, enfim, Sons brasileiros, que realmente pres- 
tem o servigo que todos nos esperamos de quantos forem chamados, nesta hora, 
para a nova marcha em prol da grandeza do Brasll. 

Tenho plena confianga no regime que se instaurou em nosso Pais. E o regime 
da responsabilldade. £ o regime que nao acoberta crimes, nem atos indignos, 
ou processes indecorosos. E o regime que traz a ribalta, que obrlga a se justifi- 
carem perante o Congresso — o que quer dizer, perante os representantes do 
povo do Brasil — os que sejam acusados de quaisquer falhas, a fim de que tran- 
qiiilizem a opiniao publica e comprovem que sao vltimas de invencionice, de 
calunia, de falsas interpretagoes. £ o legime que, atraves do debate claro, do 
debate tete a tete, dos membros do Conselho com os membros do Parlamento, 
mostra os que servem ao Pais com alto sentimento de patriotismo e com o desejo 
de acertar. 

Sr. Presldente, e plena mlnha confianga no regime que se inaugurou. Meu 
coragao esta cheio de alegria, meu espirlto seguro de que o Brasil, de agora em 
diante, trilhara novos caminhos. 

Flcaremos livres daquelas repetidas ameagas toda vez que se indicava um 
candldato a Presidencla da Republica; as elelgoes ja nao se realizarao numa 
atmosfera de apreensao e de pavor. 

A posse dos presldentes eleltos era sempre discutida e posta em duvida. 
Quando um governo se Inlciava comegavam as sntrevistas, os discursos e as 
opinlocs, dadas em publlco, declarando as desconfiangas de que esse governo 
chegasse ao t^rmino do seu mandato. 

Tudo isso se extlnguiu, passou. Hoje mudamos de Governo e ate podemos 
faze-lo freqiientemente, Sr. Presldente, porque e preferivel ter varies governos 
num ano do que, de cinco em cinco anos, ter de salvar o Pais de uma revolugao. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Muito bem! 
O SR. NOVAES FILHO — Sr. Presldente, ai esta o exemplo. Nao chegamos 

a deflagar a guerra civil, o Brasil nao viu irmaos empunharem armas contra 
imaos. Mas, como ja foi anunciado, o panorama e de desolagao e de tristeza. 
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Felizmente, o povo nao entende, nao deduz e nao mede a extensao de seus 
maleficios. Cinqiienta e dois bilhoes de cruzeiros tiveram de ser emitidos, nesses 
tetricos dias de correria e de pavor. 

Acredito que, se os brasileiros renunciarem aos seus apetites pessoais as suas 
desenfreadas ambigoes politicas, o regime parlamentarista funclonara perfelta- 
mente. Conduzido com seriedade e espirlto publlco, como desejo, proporcionara, 
de agora em diante e sempre, tranqiiilidade, respeite as leis, paz para o trabalho 
e progresso a todo o povo do Basil. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — Tern a palavra o nobre Senador 
Paulo Fender, 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, nao ha a negar que perspectivas 
de profundo significado histdrico, se abrem para o Pais, com a implantagao, 
entre nos, em plena Republica, do regime parlamentarista. 

Tive ocasiao de dizer, desta tribuna, que votei pelo novo sistema de Gover- 
no, certo de que nele encontraria caminho a filosofia trabalhista, para solucionar 
socialmente os problemas prioritarios do povo. 

Entretanto, profundas preocupagoes nao podem deixar de ter os homens pu- 
blicos deste Pais, com respeito as dificuldades inerentes ao meio em que vai 
funcionar o novo regime. 

Lendo bastante, nestas ultimas horas, acerca das controversias que aparece- 
ram, ao tempo em que se preconizava esse novo regime para o Brasil e em que 
vivia e iluminava com a sua inteligencia e a sua sabedoria juridica todos os 
campos da nossa liga politica, o grande baiano que fol Rui Barbosa, encontrel, 
nessas controversias, como argumento fundamental, em contraposigao ao parla- 
mentarismo, a simples existencia da federagao. 

Argumenta Rui que seria impossivel implantar no Pais um regime de gablne- 
te que estendesse a sua agao a todo o territorio nacional, sem que se Ihe opu- 
sessem as contrariedades inerentes a autonomia federativa dos Estados. Tinha- 
mos, por assim dizer, que implantar primeiro uma geopolitiia unltaria para que 
o parlamentarismo pudesse viger sem percalgos e conduzlr o PaLs a uma vlda 
piiblica administrativa normal. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.tt um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Esta e a concepgao de Rui Barbosa em 1891, 

quando se votou a Constituigao presidencialista. V. Ex.tt deve conhecer as mani- 
festagoes posteriores de Rui Barbosa, nao so na Campanha Civlllsta de 1910, 
como na Campanha Presidencial de 1920. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.a. Mas eu 
cito Rui quando Rui esta de acordo com a tese que defendo. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Sim, compreendi bem V. ExA 

O SR. PAULO FENDER — Entretanto, quando Rui passa a ser contrarlo 
a tese que defendo e na qual a minha consciencia se da bem, eu abandono Ruy. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Esta claro, e evidente. E ai Rui nao pode 
acompanhar V. ExA. 

O SR. PAULO FENDER — Ou nao posso acompanha-lo. 

Mas digo a V. Ex.a que a verdade que Rui descobriu quando dos seus primei- 
ros pronunciamentos, para mim ainda existe. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Esta certo, muito bem. 
O SR. PAULO FENDER — E com relagao a essa verdade, isto 6, as dificul- 

culdades que temos de encontrar com o parlamentarismo vlnculado com a 
Federagao, e que eu me preocupo, menos por desejar abandonar o presldencialis- 
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mo — ainda seria muito cedo para isso, eu por ele votei — do que por encon- 
trarmos solugoes que venham justificar a nossa adesao consciente, vontadosa, 
ao novo regime. 

Enquanto a Constituigao Federal prega a intangibilidade da Federaqao e da 
Republica, nao podemos desconhecer, diante da pobreza dos Estados, sobretudo 
dos Estados do Norte do Pais, que ha muito tempo a autonomia politica dos 
Estados ja esta subordinada ao jugo economico-financeiro do poder central. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Ao Banco do Brasil. 
O SR. PAULO FENDER — Ao Banco do Brasil, diz V. Ex.a mui objetivaraen- 

te. A Federagao tem, portanto, como que uma existencia decorativa, historlca, 
que aformoseia, sem duvida, a sistematica juridica ou filosofico-administrati- 
va da organizagao do Estado brasileiro. 

Assistimos a luta pelas Universidades Federals — Estados criando Universi- 
dades e imedlatamente subordlnando-as ao Poder Federal, por nao poder 
mante-las. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Com excegao de Sao Paulo. 
O SR. PAULO FENDER — la referir-me a Sao Paulo, que e, realmente, o 

Estado mais senhor da sua autonomia neste Pais. Somos, entao, obrigados a 
reconhecer que autonomia e igual a dinheiro no bolso, e igual a auto-suficiencia 
economica. Sao Paulo desfederalizou a sua Universidade; Sao Paulo e, entao, uma 
excegao na Federagao brasileira. Na realidade a Federagao precisa do Poder Cen- 
tral e nos, melancolicamente, assistimos aos Governadores de Estado virem cons- 
tantemente ate a Presidencia da Republica solicitar liberagao de verbas, pedir 
credito no Banco do Brasil, numa demonstragao inequivoca de que e, realmente, 
o Poder Central que dirige. 

Ainda ha pouco, o Governo do Sr. Janio Quadros incrementou o municipalis- 
mo e colocou, em cada Estado, um representante federal, a demonstrar a veraci- 
dade da tese — para a qual pego a atengao do Senado — de que a nossa geo- 
politica fragmentada exige o trabalho e a preocupagao dos homens do Governo, 
no sentido de que ela se unifique. Unificada, podera o Poder Central fazer incidir 
sobre ela a sua agao, de que necessariamente se beneficiara. 

Sr. Presidente, o parlamentarismo que o instalamos ha poucos dias, ha de 
apresentar ao Congresso Nacional o seu programa. O Gabinete que ai esta vai ela- 
borar o seu programa, para submete-lo ao julgamento do Congresso Nacional. 

Temos, de nossa parte — falo apenas como Senador e nao como Membro 
da bancada do PTB nesta Casa — a maior confianga nos homens que integram 
o Gabinete. Como bem assinalou o nobre Senador Novaes Filho, temos as maiores 
esperangas de que esses homens apresentem ao Pais uma organizagao de traba- 
lho atravAs de um piano no qual a fungao publica nao se descorogoe e em o 
qual possa realmente, o Governo do Presidente Joao Goulart, realizar tudo o que 
dele espera o povo brasileiro. 

Ha, entretanto, um problema que, desde logo, se antepoe aos nossos olhos: 
e a substituigao, nos diversos Ministerios, dos funcionarios que, nao exercendo 
fungoes permanentes, desfrutam da confianga dos seus chefes para servir ao 
Governo. Ora, no Presidencialismo, os funcionarios dos chamados cargos em 
comissao faziam, por assim dizer, a fisionomia politica do Governo. Quem quisesse 
ser diretor de repartigao publica. ou mesmo chefe de segao, havia de vir disputar 
na llga politica esse lugar, pois os cargos de cupula nao dizem respeito a carreira 
que ha de percorrer o servidor, cercado de todas as garantias e sem a preocupagao 
de ser preterldo nas suas promogoes. 

Ja pensou o Pais na substituigao constante desses funcionarios, toda vez que 
cairem os Gabinetes? No Presidencialismo tinha-se a certeza de que o mandate 
presidencial — a nao ser por fenomenos episodlcos ou cataclismos, como o ocor- 
rido recentemente — durava cinco anos e entao era de supor-se que os funcio- 
narios admitidos para o Servlgo Piiblico, em cargos de comissao, ai perma- 
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necessem enquanto bem servissem ou correspondessem a confianga do Governo, 
ate o fim do mandate deste. No Parlamentarismo, porem, os Gabinetes cairao 
desde que nao meregam a confianga do Congresso. 

Entao, e de fazer-se um apelo ao novo Gabinete e aos Gabinetes que vierem, 
no sentido de que evitem substitulgoes generalizadas, substitulndo apenas os 
funcionarios que nao estejam bem servidos, mas conservando nos lugares aqueles 
— e sao em grande mimero — que vieram trazidos para Brasilia ou que estao 
nas repartigoes publicas federals por este Pais afora, admitldos quer no Governo 
do Sr. Janio Quadros, quer no do ex-Presidente Juscellno Kubitschek de Olivelra. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — & muita honra receber o aparte do llustre Pro- 

fessor. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — V. Ex.a nao tern razao em dar tanta enfase ao 

fenomeno da substitulgao dos funcionarios no slstema parlamentarista. As subs- 
titulgoes nao ocorrem como V. Ex.a diz. Os funcionarios tecnlcos permanecem, 
e os que tenham sido designados para fungoes de conflanga podem continuar, 
desde que a substitulgao do Gabinete nao corresponda a uma mudanga radical 
de politica ou de orlentagao no Governo. No regime presidenclal sim, as mudan- 
gas eram totals. Quando cheguei aqui, para assumir meu mandato, Brasilia era 
uma cidade dos mlneiros; em feverelro, Brasilia transformou-se em cidade dos 
paullsta e agora, nestes dias, Brasilia e uma cidade de gauchos. No regime 
presldencial mudou-se tudo. Tudo esta mudando. Nao concorda? 

O SR. PAULO FENDER — Realmente, V. Ex.a cita fatos com relagao a 
BrasDia... 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Mencionel Brasilia porque e a sede do Governo. 
O SR. PAULO FENDER — Eu falava, por assim dizer, debaixo de uma ano- 

mia e querla referlr-me a todo o Pais. Ja que V. Ex.a desce a fatos, tambem 
eu descerei para dizer a V. Ex.a que conhego inumeros Deputados que ja tern 
llsta — listas enormes — para substitulgao de funcionarios, nao so em Brasilia, 
como em todo o Pais. Falo A vontade porque nao tenho qualquer lista nem 
pretendo substitulr quem quer que seja. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Mas no regime presid'enciallsta era a mesma 
colsa. 

O SR. PAULO FENDER — Todavia, a substitulgao se fazia, pelo menos em 
tese, de cinco em cinco anos. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Houve governos presidenciallstas — o do Mare- 
chal Hermes, por exemplo — em que os Mlnistros eram substltuidos contlnuamen- 
te. Toda vez que havia substitulgao de Ministro, pelo menos naquela Pasta muda- 
vam os funcionarios. Neste ponto a diferenga e que, no regime parlamentarista, 
os Minlstros sao mudados quando nao correspondem a oplniao pdblica, enquanto 
no presidenclallsmo sao os Mlnistros substltuidos por caprlcho ou arbitrlo do 
Presldente da Repdbllca. 

O SR. PAULO FENDER — Perfeito. V. Ex.a, porem, nao consegue colocar-me 
contra o parlamentarismo... 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Nem esse e o meu intuito. 
O SR. PAULO FENDER —... embora eu saiba que nao 6 esse o seu desejo. 

Mas V. Ex.a argumenta de maneira a convencer-me de que encontro vantagens 
no antigo regime, contra o qual votel. Nao as encontro. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Nao. Quero mesmo expressar mlnhas fellcita- 
goes a V. Ex.a pela seguranga com que aprecia a realldade brasilelra. At6 aqui, 
porem, V. Ex.a nao tern feito outra colsa senao condenar o presidenclallsmo... 

O SR. PAULO FENDER — £ verdade. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — ... a ponto de levar a culpa do presldenclallsmo- 

mo brasileiro a anulagao total, completa, do slstema federatlvo. 
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O SR. PAULO FENDER — Perfeito. Fiz isso, e talvez essas razoes incons- 
clentes me tenham feito votar contra o presidenciallsmo, tao eivado de distor- 
(joes, de vicios insandvels e que devia mesmo ser abandonado por homens de boa 
vontade, que tem amor a causa piiblica e que tem fe no seu Pais. Foi com esses 
sentimentos que votel contra o presidencialismo. 

Sr. Presidente, asslnalei um erro do presidencialismo, erro que, segundo 
verifico, podera ocorrer no parlamentarismo. E'sa conclusao me leva a alertar 
o novo Governo e a pedir-lhe que tome em consideragao esta adVertencia humil- 
de, porem sincera, de um Congresslsta que chama a sua aten?ao para a gravidade 
dessas substituigoes no servigo publico, desde qua elas nao atendam, realmante, 
aos Interesses da admlnlstragao. 

E apanas um apelo que fago, porque entendo como nobre Senador Aloysio 
de Carvalho. Alias, se fosse S. Ex.a o Primeiro Ministro do Gabinente parlamen- 
tarLsta, eu me tranqiiilizaria plenamente. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Nao quero, com Isso, votar minha dssconflanga, 
desde ja, ao Sr. Tancredo Neves, nem quero que S. Ex.a assim interprete minhas 
palavras. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — O Sr. Tancredo Neves esta muito bem no lugar 
que ocupa. 

O SR. PAULO FENDER — Perfeitamente, essa e tambem a minha opinlao. 
Desde que permanega o programa de Governo, embora caindo os Gabinetes, nao 
ha razao para que a maquina ad'minlstrativa seja profundamente alterada. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — A maquina adminlstrativa, no regime parla- 
mentarista, nao 6 alterada. 

O SR. PAULO FENDER — Nao dtve ser. Defrontamo-nos, por^m, com 
anomalias no servigo publico federal, e V. Ex.a bem as conhece. Na Franga os 
funcionarlos publicos federals exercem somente fungoes permanentes, nao ha 
fungoes em comissao no regime frances, a nao ser uma ou outra. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Nao tenho culpa de que o presidencialismo 
tenha crlado tais anomalias no Brasll. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a insiste em que se culpe alguem. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — V. Ex.a, desde o principio, esta a culpar o presi- 

dencialismo. 
O SR. PAULO FENDER — Nao e o caso de se inculpar a quern quer que seja. 

fi o caso de assinalarmos o que esta errado e procurar solugao. Dizia eu quei 
na Franga, as quedas de gablnete nao alteram absolutamente a sistematica 
do funcionamento da administragao piiblica, porque esta esta provida de funcio- 
narlos permanentes. 

V. Ex.a ha de convir que no Brasll, com nossa realidade politlco-eleitoral, 
corremos o risco de termos, com quedas de gabinetes a todo Instante, substitui- 
dos administradores de importantes setores publicos, como a Superintendencia 
do Piano de Valorizagao Economica do Amazonia, o Institute Agronomico do 
Norte, o Instltuto Agronomico do Sul, Departamento Nacional de Portos, Rios e 
Canals, Servigo de Navegagao da Amazonia e Porto do Para onde a cobiga dos 
polltlcos nao deixa de se fazer sentir, todas as vezes que se acena com mudanga 
de um MinlsWrio. 

Minha palavra Sr. Presidente e de advertencia ao Gablnete para que se pre- 
cavenha contra essas mudangas em drgaos de grande responsabilidad'e nos 
servlgos publicos. 

Se sua Intengao e fazer nomeagoes nesses setores e mister faze-lo bem, esco- 
ihendo homens que pela sua idoneidade e capacidade tecnlca possam amanha, 
reslstlr a essa cupldez de mudangas de cargo, todas as vezes que caem os Gabine- 
tes. 



- 244 - 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Estou de pleno acordo. 

O SR. PAULO FENDER — Este o ponto onde nos encontramos meu caro 
SenacTor Aloysio ds Carvalho. Embora ja contra a instalagao do Gabinete tenho 
reparos a fazer ao Senado Federal e a Nagao. E que entre sens membros nao foi 
incluido um representante da Amazonia. Nao teve a Amazonia que representa 
mats de 50% da superficie territorial do Pais um ministro entre seus membros. 

O Sr. Caspar Veloso — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muito prazer. 
O Sr. Caspar Veloso — Os Estados do Parana, Santa Catarlna e Rio Grande 

do Sul, Estados que V. Ex.a nao fara a injustiQa de considerar de menor impor- 
tancia quanto a sua produgao, comparados a Amazonia, esses Estados nao tiveram 
um representante no Conselho d'e Ministros, e nem por isso fago a censura que 
V. Ex.a esta fazendo ao Primeiro Gabinete. E precise entrar no merito do assun- 
to e estuda-lo claramente para concluirmos que temos apenas 13 pastas minis- 
terlais das quais tres sao militares. Se quisessemos adotar o crlt^rio da dlstri- 
bui5ao por Estado teriamos de criar mais onze Pastas, para os 21 Estados o que, 
V. Ex.a ha de convir nao e possivel. 

O SR. PAULO FENDER — Convenho que nao e possivel. Mas, nao estou 
advogando a tese de um Ministerio para cada Estado. Referi-me a Amazonia e 
V. Ex.a nao ignora que a Amazonia representa mais de cinqiienta por cento de 
superficie territorias do Brasil. E um congragamento de grande areas despo- 
voadas, com problemas ainda nao solucionados e ja postos a mesa para solugao. 

A Amazonia e composta dos Estados do Amazonas, Para, Maranhao, Goias 
e Mato Grosso, dos Territdrios de Rondonia, Acre, Rio Branco e Amapa. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Esta e a Amazonia de ficgao legal. Porque os 

amazonenses e paraenses protestam veementemente contra o fato de Mato Grosso 
e Goias serem considerados mtsgrantes da regiao Amazonica. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, parece que os Deuses que rondam 
os Parlamentos no intuito d'e confundir, estao fazendo com que as minhas 
palavras pronunciadas com a melhor e mais patriotlca das intengoes, suscitem 
no espirito ate de colegas serenissimos, apartes dessa natureza, que demonstram, 
a priori, estarem eles mais contra o orador do que proprlamente contra e sua 
tese. 

Sou paraense e estou no convivio constante dos amazonldas, isto e, dos 
amazonenses e os demais habitantes das Unidades Territorials que compoem 
aquela grande Regiao. 

Ja houve, realmente, esse espirito de reagao contra a chamada "Amazonia 
Legal", que V. Ex.a chama uma ficgao. Ja houve. Mas, esta completamente ultra- 
passada. Bfoje, temos consciencia perfeita de que essa Amazonia politlca consulta 
a uma realidade hidrografica: sao os afluentes dos rios da Amazonia que vao 
ate Goias e Mato Grosso, como por exemplo o Araguaia. E se vem ate aqui, esta 
regiao tambem Ihe pertence. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Concordo com V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Ha um certo criterio geografico e hidrografico 
para o estabelecimento dessa imensa regiao do Pais; e quando esse criterio 
hidrografico nao permanega em si, mas atende a parecenga, a semelhanga de 
uma regiao subdesenvolvida igualmente. Por isso, a Amazonia foram incluidas as 
areas de Goias, Mato Grosso e Maranhao. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Exatamente! Agora, a verdade e que quando a 
Constitulgao de 1946 mandou valorizar a Amazonia, a impressao que se tlnha 
era que a Amazonia a valorizar-se seria o Amazonas e o Para. Confirma portanto, 
minha observagao sobre a resistencia oferecida a extensao do conceito de Ama- 
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zonia, para efeito de valorizapao pela Uniao, ao,3 Estados de Goias e Mato Grosso. 
Mas, nao esta tao superada essa resistencia, porque ha poucos dias li magnifico 
livro sobre a Amazonia d'o Sr. Gomes Ferreira... 

O SR. PAULO FENDER — Livro que tenho em maos. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Perfeitamente. 
O SR. PAULO FENDER — Grange livro, por sinal! 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Grande livre, realmente. Mas livro que sustentou 

uma Amazonia com novas dimensoes. E um livro novo, saido a piiblico em 1960 
onde V. Ex.a encontrara, apesar de tudo isso, os mesmos problemas. 

O SR. PAULO FENDER — A opiniao do autor e realmente respeitavel. 
Mas, falo assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque mourejei na SPVEA 

antes de vir para o Senado. Durante alguns anos emprestei o meu concurso 
aquele grande organismo de revitalizacao da minha regiao. 

Conhe^o-lhe estudos variados sobre as prospec?6es do solo, com relagao a 
agricultura e sobretudo aos problemas agropecuarios, feitas nao so no Maranhao, 
como em Mato Grosso e Goias, que nos levam a conviccao de que seria injusto nao 
termos estabelecido um paralelo geografico para considerar a Amazonia tal 
qual hoje exlste. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Tambem nao estou longe de admitir isso. 
Apenas me refer! a um fato, e este esta plenamente confirmado. V. Ex.a da 
interpretaqao autentica, demonatra a necessidade que a SPVEA teve, pelo crit6- 
rlo hidrograflco e, principalmente, depois, pelo criterio de subdesenvolvimento. 

O SR. PAULO FENDER — Exato. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — ... de estender o conceito de Amazonia para 

efeito de valorizaQao por toda essa extensao, quando conheciamos o conceito de 
Amazonia, pelo criterio social, vamos dizer, pelo criterio cultural, compreen- 
dendo a Amazonia como o Amazonas e o Para. 

O SR. PAULO FENDER — Alias, esse conceito e antigo. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Entretanto, devo dizer que esta nos ouvindo o 

nobre Senador Mathias Olympio, que foi Julz de Direito no Territorio do Acre, 
que, naturalmente confirmara a observa^ao que estou fazendo. 

O Sr. Mathias Olympio — Perfeitamente! 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Nao ha, propriamente divergencia entre mim e 
V. Ex.a, quando passamos do terreno da tese, propriamente. O nobre Senador 
Aloysio de Carvalho e patriota, conhece muito bem o seu Pais e se sente muito a 
vontade, sendo da Bahia, para ir ate a Amazonia e falar dos seus prcblemas, alias 
com muita categoria. 

Sr. Presidente, citava eu organismo de grande importancia para adminls- 
tra?ao publica e cujas administragoes nao podem flcar a merce da variabllidade 
dos Gablnentes, se isso vier a ocorrer. Podemos ate ter um Gaginente que va ate 
o fim do Gcverno presidencial. Quern nos diz que nao va? 

O Sr. Aloisio de Carvalho — Permita-me V. Ex.a mais um aparte, apenas 
para colaborar no muito interessante discurso de V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.a Ou?o o seu aparte. 
O Sr. Aloisio de Carvalho — V. Ex.a estranhou que nao houvesse um Minis- 

tro da Amazonia no Gablnete. 
O SR. PAULO FENDER — Perfeito. 
O Sr. Aloisio de Carvalho — Mas devemos, de agora por diante, encarar a 

constltulcao do Governo, sob outros prismas que nao o prisma predominante- 
mente regional, o que interessa ao Norte, ao Nordeste, a Amazonia enfim, e 



- 246 - 

que caibam a homens do Norte, que se presume sejam melhores conhecedores 
dos problemas do Norte, as Pastas em que possam, realmente, fazer melhor tra- 
balho em beneficio do Norte e do Nordeste. 

O SR. PAULO FENDER — la me referir a isso. 

O Sr. Aloisio de Carvalho — Ora, neste Conselho de Minlstros as melhores 
Pastas, do ponto de vista do Norte, estao com o Nordeste. A da Agricultura e a 
da Saude estao com Pernambuco, e a da Viagao com um cearense. Quer dizer, 
o Norte, o Nordeste, a Amazonia, ate que nao podem se queixar, por antecipa- 
?ao, de terem si do esquecidos ou desprezados na constituiQao do atual Gablnete. 

O SR. PAULO FENDER — Bern, quanto a nao poder me queixar, V. Ex.a vai 
me permitir, eu me queixo como nordestlno, principaimentie porque sabemos 
quao diferente e o Norte do Nordeste. Em geral se confunde Nordeste com o 
Norte, mas temos ate costumes diferentes, comldas dlferentes, cultura diferente. 

O Sr. Aloisio de Carvalbo — Esse fato ocorre em todo o Pais. E V. Ex.a nao 
se pode louvar muito nessa tese, porque sabe melhor do que ninguem a contri- 
bui?ao que o nordestino da ao trabalho no Amazonas e no Para. 

O SR. PAULO FENDER — Isso tern ocorrido perlodicamente, a ponto de nao 
haver quase amazonense ou paraense que nao descenda de nordestino, cearense 
sobretudo. As calamidades hidrograficas, como a seca, tern levado muitos nor- 
destlnos para a regiao amazonica; mas a Amazonia, constituida das Unldades 
que aqul citei, difere muito da geografia e da sociedade do Nordeste. Somos 
diferentes. Os problemas da Amazonia, hoje, em todos os setores, sao estudados 
pela SPVEA, a quern dsvemos fazer justi?a. atraves de suas varias adminlstragoes, 
porque tern atuado com a ajuda de tecnicos da maior valla, na exploragao do 
petroleo, na agricultura, na pecuaria e em varias pesqulsas de subsolo, como. 
por exemplo, as conseqiientes dos convenlos que assinou com o Territorio do 
Amapa. Gracas a essa atividade da SPVEA, o Amapa descobriu imensas reser- 
vas de manganes, hoje exploradas, sob contrato, por uma companhia estrangei- 
ra, trazendo, realmente, grandes lucros a economia do Vale. Essas reservas estao, 
hoje, sendo muito bem aproveitadas, mas estariam ate agora, talvez. encobertas, 
se a agao da SPVEA nao se tivesse felto sentir na prospecgao e na pesquisa que 
resultaram nesses acontecimentos. 

Sr. Presidente, a Superintendencia do Piano de Valoriza?ao Economlca da 
Amazonia, o Institute Agronomico do Norte e o Servigo de Navegaqao da Ama- 
zonia e Porto do Para, sao organismos federals que estendem toda a sua a?ao 
administrativa pelo Vale. Toda vez que muda um Governo, nos da Amazonia, 
asslstlmos a substituigao dos dlretores e dos chefes de todas essas repartiQoes 
Publlcas Federals. Sao substituidos slstematlcamente! 

O Sr. Aloisio de Carvalho — Era um Presidencialismo implacavel. 

O SR. PAULO FENDER — Nao sei ate que ponto o Parlamentarismo nas- 
cente, no qual tenho tantas esperan?as, possa resistir a essa implacabilidade 
a que V. Ex.a se refere, porque acredito que nao seja do Presidencialismo: acre- 
dlto que sejo do brasilelrismo. fi uma implacabilidade dos nossos apetites poli- 
tico-eleitorais. 

Tenho conhecimento de que os Gablnetes dos Minlstros ja estao a braqos 
com llstas infindaveis de nomes para substitutes na SPVEA, no SNAPP, no De- 
partamento de Portos, Rios e Canais, do DNER, no Para, enfim, na Amazonia. 

Minha critica permanece de pe, mas no sentldo de uma advertencia do que 
de um reparo a eficiencia do parlamentarismo entre nos. Entendo que o parla- 
mentarismo pode llvrar-nos dos erros, das dlstorqoes e dos viclos do presiden- 
cialismo. Pode, desde que os homens, que sao os mesmos, passem a ser dlrefentes 
no novo regime. Este, o meu apelo. 

Esperemos o programa de Governo do novo Gabinete para, entao, nos repor- 
tarmos aquelas dlficuldades a que me referl, da existencia da Pederagao em rela- 
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gao ao parlamentarismo. possivel que com o novo programa de Govemo, essas 
contrariedades geograficas sejam afastadas. 

Agora, Sr. Presidente, tenho uma palavra a dizer ao Senado — de congratu- 
lagoes com a investldura, hoje, no cargo de Ministro do Trabalho e Previdencia 
Social, do Deputado Franco Montoro. 

Ouvi o discurso de V. Ex.a pelo radio e fiquei vivamente impressionado com 
os propositos de Governo de que se anima o grande brasileiro. 

Falou S. Ex.a como um trabalhista. £ conhecedor da nossa tematica, das 
nossas reivindicagoes e formulagdes. Suas palavras foram tao exaltadas, que atd 
cometeu pecados mortals na sua dialetica. Falou S. Exa em ascensao do prole- 
tarlado neste Pals! 

Veja V. Exa, Sr. Presidente, um Ministro do Trabalho, cristao como e, insus- 
pelto no seu patriotlsmo, no seu nacionalismo, falar em ascensao do proletaria- 
do! Naturalmente que se referlu aquela ascensao pela concordla, pela fraterni- 
dade, pela reconciliagao moto proprio do capitalismo com a Democracia; mas 
falou nela. E se outro qualquer o flzesse, fosse um trabalhista que estlvesse na 
Pasta do Trabalho e asslm se manifestasse. ja virlam as suspeitas, ja se acena- 
rlam com as bandeiras vermelhas e ja se dlrla que nos faltam aquele patriotls- 
mo que sabemos ter, mas que multos Insistem em nao no-lo reconhecer, de nao 
querer absolutamente saber de comunlsmo, de nos ofendermos com comunlsmo, 

Nao preconizo, como trabalhista, para o Estado brasileiro uma ditadura ini- 
cial do proletariado como se fez na Russia. Temos trabalhismo na America, a 
nossa maneira, embora ele se parega muito com o trabalhismo ingles, isto 6, 
aquele trabalhismo que avanga atraves de reivindlcagoes socials cada vez maio- 
res, porem lentamente, na senda do progresso. 

Essa a nossa filosofia. fi bem verdade que quanto a esse "lentamente" ofere- 
ceremos algumas restrlgoes, toda vez que o interesse do povo exigir solucdes ime- 
diatas. 

Congratulo-me com o Sr. Ministro do Trabalho porque os seus propositos sao 
de bem servir a Nagao, e estou certo de que o Partido Trabalhista Brasileiro, ao 
entregar a um democrata cristao a sua pasta prioriteria, deu a Nagao, deu aos 
seus adversaries gratultos, deu a Historla, uma satisfagao necessaria. 

A1 esta um socialista-cristao na Pasta do Trabalho. Esperemos que ele con- 
cilie o trabalhismo malsinado com os seus opositores impatrioticos. 

Tenho dlto, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Paulo Fender, assume a Presldencia o 
Sr. Novaes Filho, que i substituido depois pelo Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 89, de 1960 (n.0 

2^897 de 1957, na Casa de origem), que assegura aos agentes da inspe- 
gao do trabalho, participagao nas multas decorrentes de infragoes de 
dlspositlvos da legislagao trabalhista, tendo 

PARECERES sob n.0s 443, 444 e 528, de 1961, das Comissoes 
— de Legislagao Social, favoravel; 
— da Finangas, favoravel, sugerlndo apenas que se substituam as 

expressoes 
Minist6rio do Trabalho, Indiistria e Com^rcio, pelcs 
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Minlsterlo do Trabalho a Previdencia Social; e 
— de Servigo Piiblico Civil, favoravel. 

Em discussao. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Estao, na Casa 26, Srs. Senadores, numero suficiente para se proceder a vota- 

gao. 
Nao ha outra materia em pauta. 
Tern a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, inscrito para esta oportu- 

nldade. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, nao era meu proposito ocupar a 

tribuna hoje, ate por que ainda estou sob o impacio de uma saudada. 
Oposionista ao Governo do Presidente Janio Quadros, tenho de transferir- 

me para a situagao. Sentia-me tao bem na Oposigao que aojc, quando vejo um 
amlgo como o Sr. Joao Gouiart no governo — e naturalmence o acompanharei 
porque acredito na orientagao de fa. Ex.a — nao deixo de sentir saudade da 
tase oposicionista. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex,a um aparte? 
O SR. UMA TEIXEIRA — Com satisfagao. 
O Sr. Caiado de Castro — A saudade sera facilmente minorada se V. Ex.a 

a par dos seus saiutares conseihos, e do proposito de apoiar tudo o que o Go- 
verno fizer de bom, se propuzer a critica-lo, e a chamar a atengao do proprlo 
Presidente da Repubiica para os erros que venha a cometer. Penso que assim 
V. Ex.a, com sua inteiigencia brilhante... 

O SR. UMA TEIXEIRA — Obrigado a V. Exa 

O Sr. Caiado de Castro — ... com seu espirito critico, prestara inumeravels 
seivigos ao Presidente do nosso Partido e ao Brasil. 

O SR. UMA TEIXEIRA — V. Ex.a nao deixa de ter razao mas eu me refiro 
aqueia assiduidade, aquela insistencia com que eu vinha a tribuna para comen- 
tar os erros do Sr. Janio Quadros. 

O Presidente Joao Gouiart esta resguardado pelo regime pariamentarlsta; 
Um suas responsabilidades divididas com o Presiaente do Conselho e o gabi- 
nete. Mas ja que V. Ex.a nobre Senador Caiado de Castro, me adverte, transfiro 
essa advertencia ao novo gabinete. Procurem os seus membros acertar porque, 
se nao, estarel nesta tribuna para comentar os seus erros, e ajudar o Presidente 
Joao Gouiart a sair da crise. 

A crise, na opiniao do Almirante Silvio Heck, continua. Esse o motivo 
por que vim a triauna. Enquanto o Ministro Odylio Denys, ao deixar a Pasta 
da Guerra, se comportou com elevagao e formulou votos pela paz, tranqullldade 
e prosperidade do Pais — como tambem o Ministro Griin Moss da Aeronautica — 
o mesmo nao ocorreu com o Ministro Silvio Heck, da Marinha, S. Ex.a, ao trans- 
mitir o cargo — nao ao escolhldo para a Pasta, mas ao seu substitute e na pro- 
pria repartigao da Marinha — teria, segundo a publicagao de O Globo, pronun- 
ciado algumas palavras, as quais nao posso deixar de fazer llgeiro reparo. 

Dis o Almirante Silvio Heck: 
"No momento em que transmito o cargo de Ministro da Marinha, 

que exerci por alguns meses, em periodo assinalado, a principio, pelas 
mals vivas esperangas do povo brasileiro e, afinal, pelo profundo desen- 
canto que o assaltou — ao ver frustadas as suas aspiragoes com a 
remincia do candidate em cujo nome se fizera, no Pais, uma autentica 
revolugao —, sinto-me no dever de dlriglr a Marinha, e tambem a toda 
a Nagao brasileira, com as minhas despedidas, uma palavra de esclare- 
cimento e de confianga no future da nossa Patria. 
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As Forgas Armadas do Brasil, no desanrolar da crise que amainou 
mas ainda se conserva latente, e a qualquer instante pode recrudescer." 

Veja, Sr. Presidente, que as expressoes desse militar, alem de constituirem 
um depolmento perigoso, porque partem do ex-Ministro da Marinha, tern um 
sentldo de sublevagao, de incentive a subversao. 

Diz o Almirante Silvio Heck que deixa a Pasta numa crise, crise que, diga-se 
de passagem, foi criada para impedir o cumprimento da Constituigao, para que, 
na vacancia do cargo de Presidente da Republica pela renuncia do Sr. Janio 
Quadros nao viesse a assumir esse posto o Vice-Presidente. Isto e que provo- 
cou a crise. Agora diz o ex-Ministro que a crise continua; amainou, mas con- 
tlnua. 

Se levassemos a risca o regulamento militar S. Ex.a nao poderia assim pro- 
nunclar-se sem graves consequencias, mormente numa bora em que o povo bra- 
sllelro, apos aquele impacto emocional, vive dias de angustia e de inoertezas, 
provocados pelo gesto, ate agora nao bem justificado, dos chefes militares. 

Terminada a crise com o apaziguamento dos espiritos pelo empossamento 
do Sr. Presidente da Republica, e com a escolha do Conselho de Ministros. nao 
havia razao que justificasse essa declaraQao do eminente Ministro Sylvio Heck. 

E, continua, Sr. Presidente: 
"Cumprlram o seu dever, com dignidade e patriotlsmo. Nunca, em 

nossa Historia, viveram elas mais estreitamente unldas e atuaram com 
maior coesao. Se Ihes coube interferir no encaminhamento de uma ques- 
tao politica, a verdade 6 que o fizeram, como sempre, inspiradas nas ra- 
zoes do seu patrlotismo e da sua f6 inabal^vel na democracla e, alem 
dlsso. no desempenho de uma de suas mais altas missoes constitucio- 
nals." 

"Corria risco, efetivamente" — frisou — a sobrevivencia de nossas 
institulQoes democraticas. A palavra de advertencia das Forgas Arma- 
das, pelos ssus chefes, alertou para isso a Nagao, inspirando ao Con- 
gresso Naclonal a formula hoje adotada, em cujos termos se desloca o 
elxo da suprema orientagao da politica do Govemo, do Poder Executivo 
para os representantes do Povo — para o proprio Congresso Nacional." 

Sr. Presidente, ainda aqui, cumpre fazer um comentario: a sobrevivencia 
das instltuigoes democraticas esbeve, realmente, em perigo, mas em fungao da 
atitude daqueies ilustres chefes militares. 

A que se refere, entao, o eminente Ministro da Marinha, que delxa sua 
Pasta nesse instante? A que perigos ele se referia para a sobrevivencia das 
institulgoes democraticas? Haveria perigo se as Forgas Armadas insistlssem em 
nao permltir a posse do Sr. Joao Goulart. Ai sim, as instltuigoes periclltarlam e 
a sobrevivencia do regime correrla risco. 

Mas, ao contrario, nao foi tao-somente por esta razao que sobreviveu o 
regime, pelo fato de ter havldo uma reforma no sistema de Governo, adotando o 
Congresso, o Parlamentarismo. Nao foi por isso que sobreviveu e nao havia e 
nem poderia ser invocado esse motive. 

Aproveitou, sim, o Congresso a crise, e ja havendo estudos em tomo da 
Emenda Parlamentarista, esse Congresso, na sua alta sabedoria, quis experl- 
mentar essa nova forma de Governo. 

Nao foi isso, Sr. Presidente, que evitou o prosseguissemento da crise. O que 
debelou a crise foi a posse do Sr. Joao Goulart. Nao serla admissivel que o Sr. 
Presidente da Republica, eleito pela vontade do povo brasllelro, fosse impedldo 
de empossar-se. Isso nunca seria cabivel num Pais que ja alcangou sua matu- 
ridade politica, e sequer possivel admitir que assim se pensasse. 

Que perigos poderiam advir da presenga do Sr. Joao Goulart no Govemo? 
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Se as For?as Armadas apresentassem, perante as duas Casas do Congresso 
Nacional, a declaragao especificadade de que esses perigos eram ds tal ordem 
que poderiam afetar a sobrevivencia do regime, nao haveria de ser, simples- 
mente pela figura do Sr. Presidente da Repiibllca, que deixariamos de exami- 
nar os fatos apontados como de suma gravidade. Ao contrario, esses chefes mi- 
lltares apenas trouxeram ao conhecimento da Naqao, atrav6s de manifesto, que 
nao seria conveniente o regresso do Sr. Joao Goulart ao Brasil. 

For que? 
Porque greves ocorreram quando era S. Ex.a Ministro do Trabalho no Go- 

vemo Getiillo Vargas. Qual o outro motivo invocado: porque fora S. Ex.a a 
China, em missao oficial, e fizera um discurso em Pequim. Que mais havia? 
Nada mais. Onde, portanto, a inconveniencia da vlnda do Sr. Joao Goulart? 

Eis por que esse trecho do discurso do eminente Ministro da Marlnha, Almi- 
rante Sylvio Heck, nao pode prevalecer perante a opiniao publica. S. Exa nao 
tern razao pols nao votamos, aqul, sob coaqao. Nunca o Congresso Nacional teve 
tanta independencia quanto desta felta; independencla, sobretudo, na defesa 
da Constitulqao. A tudo estaria dlsposto se porventura a Carta Magna fosse des- 
respeltada. 

E, se neste caso concordassemos, estariamos sim, proporcionando os meios 
para a anarqula e para o caos. 

O Sr. Aloisio de Carvalho — Permite V. Exa um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo prazer. 
O Sr. Aloisio de Carvalho — Realmente o discurso do ex-Ministro da Ma- 

rlnha, Almirante Sylvio Heck, e as declaraqoes do Marechal Teixeira Lott, quando 
salu da prlsao, nao foram muito felizes. Desejaria que V. Ex.a associasse os dols 
nesse mesmo pensamento. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Desconheqo a declaraqao do Ministro Teixeira 
Lott. 

O Sr. Aloisio de Carvalho — Espero que V. Ex.a depois de conhecer as decla- 
ra?5es do Marechal Teixeira Lott tambem faqa observaqoes a respeito. Se o 
ex-Ministro da Marinha esta criando, ainda, intraquilidade nos espiritos, tam- 
b6m o Marechal Teixeira Lott, atacando vlolentamente os seus companheiros 
de armas que estavam na cupula dos acontecimentos, esta contrlbulndo para 
que nao se desarmem os espiritos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeltamente. Nao conheqo, meu nobre colega, 
Professor Aloisio de Carvalho, as declaraqoes do Ministro da Guerra, mas se sao 
feltas nesse sentldo, numa hora em que desejamos desarmar os espiritos, fazendo 
voltar a concordla, a compreensao entre os chefes militares, nao seria de bom 
alvitre que o Marechal Teixeira Lott se indlspusesse, da manelra como V. Ex.® 
relata, contra as Forqas Armadas, contra os seus companheiros de armas, mor- 
mente ele que foi Ministro da Guerra e teve por vdrlas vezes poslqao de coman- 
do e que conhece bem o regulamento milltar. Nao seria, nesta hora sobretudo, 
Indlcada essa atltude, a nao ser que S. Ex.a falasse como civil. Mesmo como 
civil, se 6 que assim se expressou, como V. Ex.a estd dlzendo, nao estaria con- 
correndo para a paclflcaqao, para a fase de prosperidade, desarmando os espi- 
ritos e dando tranqiillldade ao povo braslleiro. 

Prossigo, Sr. Presidente, lendo as declaraqoes do Sr. Almirante Sylvio Heck: 
"fi uma formula de compromisso e de transigencla, nao de todo isen- 

ta de perigos, mas, por outro lado, era a que, na emergencla, a todos se 
aflgurou mais propicla a preservaqao da tranqiillldade da familla bra- 
silelra e das asplraqoes imediatas da opiniao publica. 

Mantida, em todo o decorrer do episodlo, a perfeita unidade de pro- 
positos entre as tres Forqas, os Chefes que as comandaram, nessa atua- 
qao, podem dar por encerrada a sua tarefa e cumprida a sua missao. 
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Deixo, porem, o cargo, sem abandonar a luta, firmemente disposto, 
pelo contrario, a prosseguir na vigilancia democratica que a todos nos 
lmp5e o amor ao Brasll, a cuja defesa nossa vlda e naturalmente devo- 
tada." 

Ate ai, quis S. Ex.a dar enfase aos seus sentimentos democraticos, que deve- 
riaxn ter sido muito mats vlvos, muito mais cintilantes, se tivesse demonstrado 
a dedlcaQao que alardeia a Constltuicjao da Republica e a sua manutenQao. 

"A crise que acaba die ser contomada nao tinha um fim em si mesma. 
Era o prdlogo de outras, articuladas para depois." 

Quals sao as crises articuladas para depois? Ha, porventura, outras crises? 
Entao ja nao 6 bastante o que o Pais sofreu nestes dez dlas, em que foi preclso 
emltlr quarenta e sete bilboes de cruzeiros? So o deslocamento do porta-avioes 
"Minas Gerais" custou quantia fabulosa! Entao ha outras crises articuladas? 
Nao acredlto. Os Chefes mllltares que acabam de ser empossados devem estar 
atentos no sentldo de evltar que prossigamos nesse caminho de intranquilidade, 
desconfianqa e descr4dlto para o Brasil. 

Diz o Sr. Sylvio Heck mais adiante: 
"O inlmigo espreita-nos, pronto a explorar a menor vacilaqao ou 

fraqueza. fi um inimigo insidioso e solerte, cuja capacidade de a?ao seria 
um erro e um crime subestimar. Sua tatica, bem conhecida, e a da infil- 
traqao, a da sabotagem, a da traiQao. Precede por etapas, tentando 
solapar progressivamente todos os nossos dispositivos de defesa. Assim 
aglram sempre em outros paises, muitos deles subjugados e que ate hoje 
amargam a escravidao a que se vlram submetldos, por inadvertencla e 
despreparo." 

"Companhelros! Nao deixemos que um erro identico venha a incidir 
sobre o Brasll! Lutar por evit&-lo 6 o mdxlmo dever civico de todos nos. 
Eu, por mlm, apenas transfiro o campo da luta. 

Deixando em outras maos a chefia da nossa gloriosa Marinha, levo 
comigo a mesma bandeira de defesa das llberdades e instituigoes demo- 
crdticas." 

S. Ex.a leva a bandeira, nao a delxe com os que ficam! Diz em seguida: 
"Nao me recolho a um repouso comodo e conformado, mas irei para 

a luta em outros campos de batalha, onde quer que a bandeira dos ideals 
democr&tlcos possa e deva ser desfraldada, em defesa do Povo e da 
cultura da nossa Patrla." 

Sr. Presidente, onde estava a democracia naquele instante, de que lado 
estava? Na oplnlao do emlnente Almlrante Sylvio Heck, estava do lado dos que 
querlam ferir a Constltuigao. Nao; positivamente nao! Estava com aqueles que 
querlam o respelto as instituigoes democrdtlcas, a permanencia da Constitulgao 
Federal. 

Encerrando, disse o Almlrante Heck: 
"Ela nos conduzira a vitdria, estou convencido, pois em tomo da 

bandeira da democracia e que se reiine a imensa maloria dos brasllelros. 
Ela representa e slmbollza os mais puros ideals e os interesses perma- 
nentes do Brasil." 

A grande verdade, Sr. Presidente, e que foi o povo quern, realmente, fez com 
que a Constitulgao fosse respeltada,_ atraves de manlfestagoes dos Governadores, 
de assoclagSes, de todas as instituigoes. Alnda bem que os Chefes mllltares com- 
preenderam em tempo que seria terrivel investir contra o proprto Brasll, derro- 
tando-o numa hora em que tinhamos crescido tanto no conceito intemaclonal. 

Sr. Presidente, aproveito o ensejo para daqui apelar para aqueles que, tendo 
assumldo posigao contrarla a Constltuigao, depois compreenderam o erro em que 
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haviam incidido, no sentido de que desaparecam, de uma vez por todas, as diver- 
gencias e as incompreensoes. Que os militares se reunam em torno do Govemo, 
como, alias, prescreve a Carta Magna, sustentando o regime e proporclonando 
com o seu esforgo e sua colaboragao, os dias de tranqiiilidade de que todos neces- 
sitamos. 

Esses sao os meus votos, neste Instante, e o apelo que fago inclusive ao ex- 
Ministro da Marinha, Almirante Sylvio Heck, cujas palavras, acredlto, foram 
proferidas num momento em que ainda estava dominado pela paixao. Fago 
votos para que S. Ex.a, retomando a fase de compreensao, concite os seus compa- 
nheiros de armas a que colaborem para que haja paz e prosperidade no Brasil 
e confianga nos nossos destinos, principalmente quando, merce das clrcunstan- 
cias, somos vistos como um Pals que lidera, na America do Sul, os grandes 
proposito que deram origem a Operagao Pan-Americana e a Allanga para o 
Progresso. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
Durante o discurso do Sr. Lima Teixeira, o Sr. Cunha Mello e substi- 

tuido na presidencia pelo Sr. Mathias Olympio. 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Tern a palavra o nobre Senador 

Caiado de Castro. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero, de 

inicio, ainda uma vez, dar meu aplauso caloroso as brilhantes palavras do Sena- 
dor Novaes Filho, com as quais estcu de pleno acordo. 

Sr. Presidente, estou ouvindo faiar muito em desarmar os espiritos, em 
concordia e em anistia para os que ss recusaram a obedecer as ordens daqueles 
que estavam fora da lei. Finalmente. ougo falar ate num estudo para a manuten- 
gao daqueles que ocupam cargos em comlssao. 

Fiel ao meu ponto de vista, quero apenas, desta tribuna, formular o meu 
apelo ao Conselho de Ministros para que nao permlta continue a situagao anor- 
mal em que se 'encontram aqueles militares que. no cumprimento da palavra 
de honra empenhada, arriscaram a vlda nos ultlmos aconteclmentos que abala- 
ram o Pais. E quando digo que arriscaram a vlda e porque recusaram-se a 
acompanhar a onda, a maioria —, e sempre perigoso nesses instantes criticos de 
movimentos militar-s — arriscaram a vida, o seu futuro, o bem-estar de suas 
famillas e agora estao sendo punidos. 

Nao e possivel que essa situagao continue, repito. Os militares que se recusa- 
ram a cumprir ordens ilegais, contra a Constituigao, contra os Poderes constitul- 
dos do Pais. esses militares foram punidos disciplinarmenbe, recolhidos aos 
quarteis ou fortalezas. E depois de fracassado o golpe em curso de execugao, 
como dlzemos nos militares, foram eles liberados, porem imediatamente trans- 
ferldos para regioes longinquas. 

Sr. Presidente, estamos na metade do ano; estes homens, todos tern familla, 
e fllhos no colegio. Conhego o caso de um mllltar, dlgno entre os mals dlgnos, 
competente, trabalhador, estudioso, valente no campo de batalha — deu provas 
quando comigo serviu — esse militar foi sumariamente transferldo para uma 
guamigao do Nordeste. Nao que fosse ela pior do que outras: das guamlgoes do 
Brasil que eu conhego a pior e a de Brasilia; iem todas as outras1 se vive em 
melhores condlcoes. Mas transferlr-se um chefe de familla — e nas condigoes 
desse estao varios outras— com varies filhos no colegio, Interrompendo-lhes o 
estudo, por que? Porque praticou o crime de se manter fiel a Constituigao? , 

Francamente, Sr. Presidents, nao compreendo. Eu tenho vlsto coisas esqul- 
sltas, entje elas criamos ate uma dlstingao entre civis, militares e trabalhadores. 
Talvez nao esteja eu preparado para apreender essas fillgranas, nao me consta 
que, havendo uma lei que dlz "civis e militares" tenhamos de inclulr "trabalha- 
dores". dentistas, medicos, advogados etc. Votamos no Senado a Lei de Anistia 
para aqueles que respeitaram a Isgalidade. Anistia pelo que sel, pelo que me 
ensinaram. e o esquecimento. Mas esquecimento de crimes pratlcados. Nao se da 
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anistia a quem esta dentro da lei, a quem cumpriu o dever. Mas nos demos, ou 
por outra, o Senado deu. Entao criamos o perigo de amanha, se acontecer isso 
que esta dizendo o Almirante Sylvio Heck, "a ciise esta amainada mas val recru- 
descer" — permlta Deus que assim nao aconteqa — e surgir situaqao parecida 
com a que vlvemos, ninguem mais arriscara sua vida ... 

O Sr. Lima Teixeira — Perfeito. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — ... que e um dom precioso que temos. Nin- 
guem, repito, arriscara mais a vida se nao tiver um ideal, porque mesmo nao 
a tendo perdido, continua sendo considerado como criminoso a ponto de precisar 
de uma Lei de Anistia! 

Sabemos todos que a coisa mais dificil que existe e no caso de guerra, de luta, 
o individuo levar um companheiro para a frente de batalha. Porque temos, 
primeiro, que veneer o nosso Instinto de conservaQao, temos que veneer o medo. 
Quanto mais conhecemos o perigo, maior o nosso medo. Precisamos em primeiro 
lugar nos dominar, para poder transmitir aos nossos companheiros, aqueles que 
nos acompanham, que nos estao subordinados, um sentimento de confianga, de 
coragem para que eles arrisquem a vida. 

Nessas condiQoes, somos levados para a frente porque temos o que conven- 
cionamos chamar "um ideal" ou o que se chama comumente, na vida de quartel, 
de "elan". A distinqao entre medo e bravura consiste apenas num sinal. Medo, 
digamos, e a coragem negativa que chamamos covardia; bravura e a coragem 
positiva. Uma nos leva para a frente; outra para a retaguarda. 

fi esta, pura e simples, a distinqao que existe. Os valentoes, os dssordeiros, 
na hora da luta sao os que mais tern medo. So sao valentes na paz, porque se 
amparam na turna do "deixa-disso", nao receiam a Policia e nao tern nome a 
zelar. Mas essa valentia desaparece desde o momento em que sao obrigados a 
enfrentar uma luta de fato. Mas nao me refiro a esses e sim aqueles que possuem 
uma valentia serena que procedem com convlccao de que estao certos, como os 
exemplos que tivemos ha pouco. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Com muita honra. 
O Sr. Lima Teixeira — A coragem esta em funqao da responsabilidade, aque- 

les que agem com irresponsabilidade nao sao corajosos, sao inconscientes. Exata- 
mente. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, refiro-me a esses homens 
que procedem com a convicgao de estarem agindo corretamente na defesa da 
ordem, da Constituigao, na defesa da palavra de honra empenhada. Esses 
homens que se manifestaram, numa coletividade quase que unanime, sao de 
fato valentes, sao homens que merecem o nosso respeito, a nossa admiragao. 

Nao compreendo, Sr. Presidente, nao posso compreender que sejam esses 
homens punidos. Demo-lhes anistia, poupamo-lhes penalidades militares por 
crimes que nao praticaram; algumas penalidades sofreram porque o mais forte 
estava com a forga na mao. No entanto restabelecida a ordem continuamos a 
punir esses homens. 

Alnda ha pouco o nobre Senador Paulo Fender lembrou, com muita razao, 
o perigo de mudangas possiveis, de funcionarios em comissao. 

Esses militares que trabalham, nao estao em comissao, estao rigorosamente 
no seu servlgo normal. 

Nao vou ao extremo de querer que elss sejam mantidos nas chamadas comis- 
soes; mas nao e justo que o Govemo atual concorde em que permanegam de pe 
aquelas ordens, que chamamos ordens de perseguigao, em que se tire militares 
daqui e se mande para o Norte, Nordeste ou Mato-Grosso, apenas porque se 
recusaram, na ocaslao, a fazer "pendant" com os que pretendiam a subversao 
da ordem e a mudanga do regime. 
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Esses homens, Sr. Presidente, que se rebelaram contra os rebeldes, que tudo 
arriscaram para se manterem fieis a palavra empenhada e a Constituigao, e que 
ficaram ao lado do Congresso, dos Govemos Estaduais e da opiniao publlca, 
esses homens merecem o nosso respeito. Se nao houvesse o movimento do Rio 
Grande do Sul e o pronunciamento dos varies Estados, em que milltares de todas 
as Forgas se recusaram a cumprir ordens ilegais, nao teriamos presenciado a 
tao grande manifesta?ao de civismo. 

Nao sei se o Congresso Nacional teria forcas para se manter em funciona- 
mento. No entanto, podemos agir, trabalhar para encontrar essa formula 
magnifica de concordia, porque tinhamos, de certa forma, o amparo da opiniao 
publica formada pelo exemplo desses homens que se mantiveram fi6is a lei. 

Porque, Sr. Presidente, nao fosse as manifestagoes de Govemadores de 
Estado, do povo nas ruas e de soldads nos quarteis, nos nao teriamos, no Con- 
gresso, forga para realizar esta reforma em poucos dias, conseguindo solucionar, 
assim, o problema. 

Sr. Presidente, ja estou indo alem do que desejava. 
Minhas palavras sao apenas para dirigir um apelo, ja que se fala tanto em 

concordia e harmonia. 
Sou um homem sofrido, que teve uma vida muito agitada; conhego, por ter 

sentido na propria carne, o que sao essas palavras — concordia e harmonia. 
Certa feita, ouvi falar muito em concordia e harmonia, mas passei quarenta 

e cinco dias no xadrez porque defendi a Constituigao! 

Hoje, fala-se em concordia e harmonia, mas aqueles que se arriscaram para 
isso, esses estao sendo atirados para longe de suas familias. 

Vamos manter os homens nas suas posigoes e prooeder as transferencias de 
acordo com as necessidades, com as conveniencias do servigo. 

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

O SR. CAIADO DE CASTRO — Pols nao! 
O Sr. Lima Teixeira — Tern V. Ex.a toda a razao. Ninguem pode compreender 

como aqueles que lutaram pela legalidade, pela manutengao da Constituigao, 
sejam agora punidos. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Mas estao sendo! 
O Sr. Lima Teixeira — Nao compreendo isso. Estou ate surpreendido diante 

das declaragoes de V. Ex a Seria o caso de V. Ex.a transformar seus comentarlos 
em apelo dlrlgido aos Ministros da Guerra, da Marinha e da Aeronautica. Nao 
se compreende que quern tenha lutado pela legalidade, pela Constituigao, possa 
agora ser punldo, inclusive com transferencia para lugares longinquos. Estou 
inteiramente de acordo com V. Ex.a 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Nao desejo dirigir apelos aos Ministros Mill- 
tares. Afinal de contas, sou suspeito. Se eu fosse, embora como Senador, tratar 
dlretamente com os Ministros sobre esse assunto, nunca poderla abandonar 
minha qualidade de milltar. Iria fazer um pedldo a favor daqueles que comun- 
garam com as mesmas ideias nossas. Assim, entendi mais acertado dirigir este 
apelo, da Tribuna do Senado, ao Conselho de Ministros. 

Tenho confianga muito grande nos Ministros Militares. Eu os conhego a 
todos. i ffi, 

O Ministro da Guerra foi meu colega de turma. Fizemos o curso junto, na 
Escola do Realengo. Mantivemos otimas relagoes, de boa amizade, durante mais 
de quarenta anos. Fomos companheiros na Campanha da Italia. Eu o considero 
um homem dlgno, culto, inteligente; um homem slncero, desses de bravura 
serena e nao espalhafatosa. Sinto, portanto, que se for alertado, naturalmente 
tomara providencias. 
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Mas, compreendam V. Exas., um Minlstro Militar recem-chegado a Pasta 
tem muito que fazer. Talvez nao disponha de tempo sequer para atender as 
pessoas que o procuram, que sao inumeras. 

O Ministro da Aeronautica, conheqo-o do tempo em que eu era capitao e 
ele entrava, rapazola, para a Escola de Aviacao. £ rapaz multo direito, digno. 

O Ministro da Marinha, conheci-o mais tarde, embora numa fase um pouco 
diferente. Tambem e homem respeltavel. 

Portanto, qualquer dos tres me merece intelra confian?a. Qualquer dos tres, 
Informado dessas injustigas, sabera soluciona-las. 

Mas, ate o momento, so estou informado de fatos relacionados com oficiais 
do Exercito. Nao chegaram ao meu conhecimento ocorrencias com oficiais das 
outras Armas. 

Nenhum, entretanto, foi transferido para o Rio Grande. Nenhum desses mili- 
tares punidos com transferencla foi para o III Exercito. For que? 

Foram mandados para Regioes longinquas, para o Norte e para o Nordeste. 
Sr. Presidente, meu apelo — nao e protesto — visa, sobretudo, a essas criangas 
ainda nos colegios, essas familias inquietas e, sobretudo, o exemplo que preci- 
samos dar aos mogos, para que eles tenham, no momento diflcil, animo para 
reagir contra as forgas da opressao e do golpe. 

Nao fosse isso, Sr. Presidente, nao teriamos ievado nossos "pracinhas" para 
a guerra; eles nao iriam atravessar aquelas montanhas congeladas, nao teriam 
avangado — vamos empregar a palavra em moda — no momento de crise, nao 
teriam investido, porque, quando comandava um escalao avangado da FEE, no 
quarto ataque a Monte Castelo, no momento fui batido, arrasado pela artilha- 
ria alema, na ocasiao em que meu batalhao foi partido ao meio e quando um 
pelotao apareceu a esquerda com cinco homens, pedi a Reserva que me apoiasse, 
porque o segredo tlnha sido quebrado. O batalhao da esquerda avangava brilhan- 
temente e o da direita estava completamente destrogado. Batalhao de bravos, de 
herois; mas quando a metade prosseguia e esfacelava-se, a outra ficou detida. 
Nesta hora a resposta foi esta: "Preclsamos de sets horas para a Reserva chegar 
no ponto em que estd". E sabem V. Ex.as qual a distancia que nos separava? 
Nao chegava a dois quilometros. Era, porem, humanamente impossivel percorrg- 
la em menos de seis horas. Estdvamos nos Apenlnos, montanhas cheias de neve; 
dava-se dois passes para frente e um para tras. So quem viu, quern sofreu e 
passou por todos esses sacrificios, pode sentir. 

Pois bem, Sr. Presidente, como podiam os Comandantes na retaguarda levar 
esses homens para a frente? Somente porque tinham ela, tinham ideal e sabiam 
que estavam a servlgo da Patria. 

Se vamos, porem, incutir nos jovens, nos que estao chegando, essa nogao de 
que nao adlanta mais brigar, porque depois vem a anistia para todos, inclusive 
para os que defendem a lei e cumprem com o seu dever, so os estamos desesti- 
mulando. Nao compreendo. 

Por isso, fago o meu apelo aos Ministros Militares, apelo tanto mais sincere 
e veemente, porque ja passei por tudo isso, ja sofrl, ja padeci. Continuo no firme 
proposito de que e precise, na linguagem trocista do soldado, que nesses golpes 
se "pague para ver". Estamos habituados a ver golpes de garganta, de lingua 
De 1930 para ca e isso o que vemos. Em 30 a revolugao venceu porque alguns 
Generals decidiram "nao deixar correr sangue". Em 1937, em 1945, em 1954 e 
em 1955, em todos eles tivemos golpes de conversa. Na hora precisa, no momento 
crucial, surgia sempre o que chamamos, na Caserna, a "Turma do deixa disso", a 
turma para apaziguar. 

Agora, depois, de formada a opiniao piiblica, manifestou-se o Congresso, isto 
6, todos "pagando para ver"; todos que tomaram posigao sabiam onde estavam. 

Esse brilhante Govemador do Estado de Goias, unidade pequena no poderio, 
mas grande na extensao territorial, apenas com um batalhao, francamente se 
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insurge e quase investe contra a marcha das forqas milltares. De exemplos como 
ease e que precisamos para incentivar o civismo do povo brasileiro. Desta tribu- 
na, me felicito pela atitute brilhante desse jovem Governador de Goias. 

Dai, Sr. Presidente, o men apelo, Tambem quero harmonia, tambem quero 
concordia, tambem quero justiqa. 

Nao desejo que o Governo que sobe cheio de esperanqas, e o regime em que 
todos nos confiamos — sobre o qual o nobre Senador Novaes Filho, em palavras 
brilhantes traduziu o nosso pensamento e aspiraqoes do povo — se inicie com 
easa macula de permitir que continuem punindo aqueles que se mantiveram 
fieis a defesa da lei e da Constituicao. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a sessao. Designo para a de amanha a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Votaqao, em discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 89, de 1960 
(n.0 2.897, de 1957, na Casa de origem), que assegura aos agentes da Inspeqao 
do trabalho, partlcipaqao nas multas decorrentes de infraqoes de dispositlvos da 
legislaqao trabalhista, tendo 

PARECERES sob n.0s 443, 444 e 528, de 1961, d'as Comlssoes 
— de Legislaqao Social, favoravel; 
— de Finanqas, favoravel, sugerindo apenas que se substituam as expressoes 

Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio, pelas Ministerio do Traba- 
lho e Previdencia Social: 

— de Serviqo Publico Civil, favoravel. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 18 horas e 45 vAnut.os.i 



157.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 12 de setembro de 1961 

PRESrofiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, CUNHA MELLO 
E NOVAES FILHO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello — Paulo Fender — Zach arias de AssumpQao — Lobao da Silvei- 

ra — Remy Archer — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Feman- 
des — Salviano Lelte — Maranhao Carvalho — Novaes Filho — Jarbas Maranhao 
— Barros Carvalho — Lourlval Fontes — Herlbaldo Vieira — Ovidio Teixeira — 
Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Caiado de 
Castro — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bue- 
no — Lopes da Costa — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
pareclmento de 31 Srs. Senadores. Havendo niimero legal, declare aberta a 
sessao. 

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

que, posta em discussao, e sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte; 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
Do Sr. Presidente da Repiiblica, nos seguintes termos: 

MENSAGEM 
N.0 202, DE 1961 

(n.0 de origem 495) 

Excelentisslmos Senhores Membros do Senado Federal: 
Em cumprimento ao disposto no art. 126 e para os fins do item I do art 63 

da Constltuiqao Federal, tenho a honra de submeter a aprovagao do Egregio 
Senado Federal o nome do Doutor Evandro Cavalcante Lins e Sllva, para exercer 
o cargo de Procurador-Geral da Repiiblica. 

Os titulos profissionals do indicado, que me induziram a escolhe-Io para o 
cargo, constam do anexo curriculum Vitae. 

Brasilia, 11 de setembro de 1961. — Joao Goulart. 

"CURRICULUM VITAE" 
DR. EVANDRO LINS E SILVA 

Nascldo em 18 de Janeiro de 1912, iniciou o seu curso secundario em Recife, 
no Gln&sio Fernambucano, termlnando-o, no Rio de Janeiro, no Colegio Pedro II. 
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Bacharelando-se pela Faculdade Nacional de Direlto em 1932, desde entao, 
como advogado, passou a desenvolver intensa e ininterrupta atividade profls- 
sional. 

Assim, no curso da mesma atividade, alem de ter participado d'e inumeros 
congressos juridicos, exercsu e vem exercendo os seguintes cargos e fungoes: 

Membro do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasll — Se?ao 
do antigo Distrito Federal e atual Estado da Guanabara — manc?ato 
que desempenhou durante tres periodos; 

Membro do Conselho Superior do Institute dos Advogados Brasilei- 
ros ainda em exercicio; 

Membro do Conselho Tecnico da Sociedade Brasileira de Criminolo- 
gia — ainda em exercicio; 

Secretario-Geral, no Brasil, da Associaqao Intemacional de Dlreito 
Penal — ainda em exercicio; 

Correspondente da ONU, no Brasil, para Materla Penal e Peniten- 
ciaria — ainda em exercicio; 

Professor de Historia do Direito Penal e Ciencia Penitenciaria do 
Curso de Doutorado da Faculdade de Direito da Universidade d'o Rio 
de Janeiro — ainda em exercicio; 

Outrossim, publicou os seguintes trabalhos e obras especializadas; 

"O Direito de Defesa" 
"Falsidade Documental" 
Centenas de Memoriais, nas causas e processes em que funclonou. 

Paralelamente, ded'icando-se ao jornalismo, foi redator do "Diario de Noti- 
clas", "A Nagao", a "Gazeta de Noticias", "O Tempo" e "O Jornal". 

Por fim, foi agraciado com a medalha da Ordem do Merito Juridico Mllltar. 
A Comissao de Constitui^ao e Jus tic; a, 

Mensagens — Do Sr. Presidente da Republica, de 2 do mes em curso, restl- 
tuindo autdgrafos de proposigoes legislativas sancionadas: 

N.0 200 (n.0 de origem 484-B) — Projeto de Lei da Camara n.0 98, de 1961; 

AVISO 

N.0 202 (n.0 de origem 484-C) — Projeto de Lei da Camara n.0 97, de 1961. 

N.0 B-438, de 25 de agosto, do Sr. Ministro da Viagao e Obras Publlcas, 
transmitindo informagoes solicitadas pelo Sr. Senador Lino de Mattos em seu 
Requerimento n.0 298/61. 

O SB, PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 
Ha oradores inscrltos. 
Tern a palavra o nobre Senador Paulo Fend'er. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, dois assuntos me 
trazem a esta tribuna, na sessao de hoje. 

O primeiro se relaciona com o projeto de lei que devera ser aprovado, hoje, 
na Camara dos Deputados e, em seguida, submetido a apreciagao do Senado, 
projeto pelo qual serao fixadas normas para a organizagao urbana da Cidade 
Livre, isto e, d'o Niicleo Bandelrante. 

E, sem duvida, um imperativo do caso Brasilia. Essas medidas porem, deve- 
riam ter sido tomadas, nao pelo Congresso, mas pelos governos presldencials 
dos Srs. Juscelino Kubitschek e Janio Quadros. 
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O Nucleo Bandeirante nao 6 um aglomerado de barracos ou uma simples 
favela, esvaziado de qualquer conteiido historico. isto sim, monada central 
em torno d'a qual se desenvolveu e se construiu Brasilia! 

Foi a generosa voca?ao hlstorica do nordestino, que nao teme o future, que 
nao teme a aventura, dentro ou fora do solo da Patria, que determinou a 
instalaijao, no Planalto Central, na ausencia de qualsquer condi?6es de habl- 
tabilldade, do nucleo populaclonal que all existe. 

A principio, nos todos que viemos para Brasilia quando aqui alnda nao 
havla supermercados ou as casas de comercio hoje existentes, comprdvamos 
generos de primeira necessid'ade e outras utllldades domesticas na Cidade Livre. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Ex.® um aparte? 

O SR. PAULO FENDER — E com muito prazer que recebo o aparte de V. Ex.®, 
que tern sido, nesta Casa, um defensor constante dos direltos dos moradores 
da Cidade Livre. 

O Sr. Lobao da Silveira — Sou muito grato pela referenda generosa de 
V. Ex.® a respelto da atitude que venho tomand'o em favor da Cidade Livre e 
dos seus habitantes. Congratulo-me nesta oportunidade, pela poslgao assumida 
por V. Ex.® na defesa dessa gente. Louvam-se os candangos em prosa e verso, 
atraves da Imprensa, do Radio, da Televlsao, e no entanto, quando se trata de 
reconhecer-lhes os dlreitos, nao ha quern os defenda e os garanta. E uma gente 
espoliad'a, abandonada, desprestigiada. Alnda recsntemente, durante a grave 
crlse por que atravessou o Brasil nas manifestagoes populares de Porto Alegre, 
o Governador Leonel Brlzola lembrando-se dos Candangos de Brasilia, convl- 
dava-os a comparecer a posse do Sr. Joao Goulart, na defesa da legalidade 
e da Constituigao. A mlnha atitude foi sempre de luta a favor dessa gente, 
porque — como o disse — ninguem Ihes defend'ia os dlreitos. Batl-me por eles 
no Governo do Sr. Juscellno Kubitschek e a mesma atitude tive no Govemo do 
Sr. Janio Quadros. Sao homens trabalhadores, e, na realidade, foram os cons- 
trutores de Brasilia. Quando para aqui viemos e que tivemos que enfrentar 
as precarias condlgoes de habitabllidade de Brasilia o nosso abastecimento de 
generos de primeira necessid'ade, e de mercadorlas era feito na Cidade LAvre. 
Pols bem, ningudm dizla que all havla rates, pestes, doengas. Hoje com o desen- 
volvlmento do Piano Plloto, com seus ]a variados estabelecimentos comerciais 
o Nucleo Bandeirante tornou-se — como dlzem — inabltdvel, constituindo-se 
em um antro de perdlgao, de mlserla, de desgragas. Louvo, portanto, a atitude 
de V. Ex.®, porque e mals um defensor desses bravos pioneiros que construiram 
a capital d'o pais e que merecem tratamento muito diverse daquele que tem 
tido ate hoje. 

O SR. PAULO FENDER — Muito grato a V. Ex.® Defendo a causa dos Can- 
dangos da Cidade Livre, como representante do Partldo Trabalhista Braslleiro. 
Cumpro o dever de trabalhista, de estar atento, na bancada do meu Partido 
ao interesse publico imediato. Como o Projeto de Lei que fixa as condlgoes 
cfa urbanlzagao da Cidade Livre esta prestes a chegar ao Senado, julguel opor- 
tuno trazer conslderagoes sobre a materla, nao para avivar, no espirito dos 
meus dlgnos e llustres pares, o senso de justiga que eles o tem bastante e into- 
cavel, mas para dinamizar o assunto. Submetldo a emendas nesta Casa, o 
projeto talvez colha sugestoes que o aperfelgoem e que resultem em maiores 
beneficlos para aquela pobre gente. 

O Sr. Caiado de Castro — Da licenga para um aparte? 

O SR. PAULO FENDER — Com prazer. 

O Sr. Caiado de Castro — Pego venla para sugerlr a V. Ex.® — se me permite 
— que, antes de tomarmos conheclmento do projeto, obtivess^mos informagoes 
da Prefeltura de Brasilia, sobre o que pretende fazer. O que temos reclamado 
— estou de pleno acord'o com o Senador Lobao da Silveira — e o modo que me 
parece extraordinarlo, pelo qual esta sendo feita esta mudanga. 
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Obtivemos informaQoes surpreendentes que a mim, princlpalmente, abala- 
ram. Ha, por exemplo, Lndividuo na Cidade Llvre que recebe, por mes, quinhentos 
e sessenta mU cruzeiros de aluguels de barracos. Ha Inlcialmente, que se dlstln- 
guir o verdadeiro candango dos que o estao explorando. Estou cento por cento 
ao lado cTos candangos, mas a favor das medldas que venham acabar com 
esses abuses. Pessoalmente. eu que era assiduo freqlientador da Cidade Livre 
tive a oportunldade de constatar fatos espantosos. Conhego o caso de determl- 
nada pessoa, cujo nome nao quero citar, que resolveu obter uma area para 
negoclo. Fez um barraco na frente, alugou-o por dezessete mil cruzeiros. Na 
parte posterior do barraco, construiu uma casa resldencial, que locou por Trtnte 
mil cruzeiros. E, ultlmamente, alugou o quintal da casa. Essas coisas, nobre 
Senador, e que msrecem especial cuidad'o de nossa parte. Nao pude obter Infor- 
magoes do Prefelto sobre o piano a que se propoe. Se este e manter a cidade 
urbanizada ou transforma-la em campo de esportes e bom. O que e preclso 
saber, 6 o que se pretende fazer. Visltei, ultimamente, a chamada "Favela Paulo 
de Tarso". Realmente, a minha impressao, na semana passada, quando Id estive, 
nao fol a mesma da prlmeira vez. Os barracos la estao satlsfazendo — dizem 
— as condigoes de higiene. Nao tive, porem, a oportunldad'e de constatar. Pre- 
tendo faze-lo. V. Ex.B me perdoe a interrupgao. Querla apenas, para antecipar 
os nossos estudos, sugerissemos procurar na ocasiao oportuna, saber o que a 
Prefeitura pretende fazer. Quando la estive em companhla do nobre Senador 
Lobao da Silvelra e de outros Senadores, informaram-me que dois e meio bilboes 
de cruzeiros eram necessaries para resolver o problema da Asa Norte. Estive 
domingo passado, no Niicleo Bandeirante. Esta pratlcamente abandonado; nin- 
guem pode ali continuar nao mais existem medicos, farmaclas, nem mesmo o 
"Mercado". A razao de ser da nossa luta pelo abasteclmento desapareceu. Desa- 
parecido o Mercado, nobre Senador, ]a sentimos, em Brasilia, as suas conse- 
qiiencias; dificuldades, por exemplo, na aqulslgao de legumes, que passamos 
a adqulrlr nos caminhoes por prego quatro ou cinco vezes superiores. Hoje, 
adquiri uma diizia die laranjas por cento e vlnte cruzeiros, quando na cidade 
Livre comprava uma calxa por quatrocentos cruzeiros. Esta, a sugestao que 
desejava fazer a V. Ex.a Queira desculpar este longo aparte. 

O SB. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.B Ve V. Ex.B quanto vale 
versarmos, da tribuna, teses na sua generalidade. Isto susclta que espiritos preo- 
cupados com os problemas, em todos os seus aspectos, oferegam pormenores e 
as mals relevantes conslderagoes, como estas que V. Ex.a acaba de apresentar. 
Estou informado, porem, de que o Mercado da Cidade Livre nao esta totalmente 
desaparecido. So uma de suas partes foi demolida, ali existe um mercado fun- 
cionando com varias dependencias de generos allmentfcios, entre os quais os 
legumes. Estou Informado de que apenas uma parte, nobre Senador, deixou a 
Cidade Livre, de modo que ainda ha farmaclas, e o que contradita fcrmal- 
mente, o que V. Ex.B argiil, sao as quarenta mil pessoas que ainda moram la. 

Nao importa que por uma agao ditatorial, tiranlca, a Prefeitura de Brasilia 
tenha obrigado os comerciantes a se retirarem para a Asa Norte da cidade, nao 
Importa que tenham felto multo mals, Isto e, obrigado os Bancos a transferirem 
todas suas agendas para o centro d'e Brasilia. 

Fizeram o bloquelo economico da Cidade Llvre, com visivel falta de huma- 
nidade para com aqueles nossos patricios, quando outros poderlam ter sido 
os processes de_ transferencia desses estabelecimentos, ssm que angustiassemos 
aquela populagao humllde que nao tern para onde ir, pois estamos a bragos 
com problemas de habltagao aqui no centro urbano ate para funcionarlos do 
Grcverno,_que nao tern onde residlr. Como pod'e o Governo apllcar medidas que 
sao sangoes centra uma populagao enorme, desamparada, atraves da transfe- 
rencia dos estabelecimentos vitais a sua habltabilldade? 

Entao, nobre Senador, e precise que este projeto, ao chegar ao S-enado, rece- 
ba as emendas de que carece, atinentes a sugestoes como esta que V. Ex.B 

acaba de formular. Acho que nao devemos pedir a Prefeitura nada do que 
pretende fazer; ela ja oemonstrou que o que pretende 6 humllhar, oprimlr cada 
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vez mais aquela gente. Esta na algada do Congresso fazer o que aquela gente 
merece, e nos cabe fazer. 

O Sr. Heribaldo Vicira — Permlte V. Ex* um aparte? 
O SB. PAULO FENDER — OU50 com prazer o nobre Senador Heribaldo Vieira. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Nobre Senador, lamento divergir de V. Ex.* em 

aparte. Entendo que 0 Prefelto anterior pretendia acabar com a favela, por- 
que a Cidade Llvre nunca fol mais do que uma favela, cldade de casas tie 
madeira, sujeita a incendlos a todo instante, o Prefeito Paulo Tarso pretendia... 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.* confirma que 0 Prefeito pretendia acabar 
com aquela cidade. 

O Sr. Heribaldo Vieira — ... acabar com aquela favela, que era a Cidade 
Llvre, assunto sempre objeto de cogita?ao do Presidente Juscelino Kubitschek, 
que asslm tambem pensou. Tratava-se de cidade pioneira; construida para abri- 
gar oper&rlos por tempo determinado. Construida Brasilia, seriam seus habi- 
tantes trazldos para ca. O pensamento foi bom, mas nao quero afirmar que 
ele executasse seu piano com absolute exlto; houve falhas, houve preclpitaqao, 
ma^ o pensamento em conjunto foi muito bom. Estou de acordo com o nobre 
Senador Calado de Castro, quando sugerlu que se procurasse saber quais sao 
os pianos, qual o pensamento da nova adminlstra?ao da Prefeitura do Dlstrlto 
Federal para que, entao, pud6ssemos fazer sugestoes em tomo da mudanga 
dos Candangos, ou da sua fixagao na Cidade Llvre. O que e dificil, no momento, 
e sabermos a quern devemos nos dirlgir, porque ainda se desconhece quern 
val ser o Prefeito de Brasilia. A menos que V. Ex.* ja saiba. 

O SR. PAULO FENDER — Posso saber mas nao Interessa, porque acho que 
nao devemos pedlr nada ao Prefeito. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Acho que devemos, porque afinal de contas 
e 0 chefe da Adminlstraqao Publlca em Brasilia, e deve ter pianos de governo. 

O SB. PAULO FENDER — A Prefeitura esta fallda; o assunto e da algada 
do Congresso. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Entao vamos fechar a Prefeitura. V. Ex.* deve 
emendar esse projeto no sentido de se fechar a Prefeitura, porque esta falida. 

O SR. PAULO FENDER — Falida, no particular. Nao destorga V. Ex.* o meu 
pensamento com a agudeza de sua Inteligencla, que se defende de qualquer jelto. 

O Sr. Pedro Ludovico — O nobre orador permlte um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Pols nao. 
O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.* deseja a permanencia da Cidade Llvre? a 

pergunta que Ihe faqo. 
O SB. PAULO FENDER — A pergunta que V. Ex.* faz enseja-me antecipar 

a conclusao do meu dlscurso. 
Nao desejarla a permanencia da Cidade Llvre. Quando 0 ilustre Senador 

Lobao da Sllvelra advogou, nesta Casa, os dlreitos dos habitantes da Cidade Liyre, 
tlve ocaslao, algumas vezes, de apartea-lo, porque as teses humanas muito me 
preocupam, como preocupam a V. Ex.* e a todo o Senado. 

Mas, um esteta de Brasilia nao poderla entender uma cidade tao mal arran- 
Jada. Nem cidade e. 

Desejo que se extingua a Cidade Livre, mas que se transflram os habitantes 
condlgnamente. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Nesse ponto estou cfe acordo com V. Ex.* 
O SB. PAULO FENDER — Se refute! a palavra do nobre Senador Heribaldo 

Vieira fol porque quando S. Ex.* se referlu a acabar, entendl que signlflcava 
"acabar com', Isto I, sem humanldade, sem atentar para os problemas humanos 
que devem preocupar 0 admlnlstrador. 
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O que se deveria fazer era transferlr a Cldade Llvre, mas nao acabar. Entre- 
tanto, para transferi-la necessitaremos de construir habitagoes condignas, como 
o fez a Igreja Catdllca, no Rio de Janeiro, atraves da obra meritdria d'e D. Helder 
Camara, construindo apartamentos para os favelados. 

O Sr. Pedro Ludovico — E processo multo demorado. 

O SR. PAULO FENDER — fi necessarlo plane j amen to, para uma construgao 
dessa ordem, a fim de alojar os habitames da Cldade Livre. Mas esta 6 outra 
tese, porque a condi?ao humana prevaleceu. Prevaleceu o lado humano dos 
ajuntamentos, a organizagao espontanea dos agrupamentos humancs em qualquer 
lugar ond'e se fixam. 

Enfim, a Cidade Livre se estabeleceu de tal forma que estamos defrontando 
agora com o problema que exige solugao, a despelto da insuficlencla de recursos 
flnanceircs. 

A solugao e a urbanizagao do Nucleo Bandeirante, cujo piano nao conhece- 
mos, porque o projeto nao chegou a esta Casa. 

O Sr. Pedro Ludovico — Estou de pleno acordo em defender os homens 
humildes que ali moram, porque foram os primeiros que para aqul vieram, para 
ajudar a construgao d'e Brasilia. Mas, oomo diz o nobre Senador Caiado de Castro, 
grande parte daqueles habitantes ja nao se encontra mais naquela localldade. 

O SR. PAULO FENDER — Sao quarenta mil habitantes, segundo estou infor- 
mado. 

O Sr. Pedro Ludovico — Posso garantir que isso nao 6 verdade. La talvez 
exlstam apenas vinte mil. Tenho varies amigos que residem na Cidade Llvre. 
Estou bem informado do que se passa. 

O SR. PAULO FENDER — Que sejam dez mil! Quantas cidades brasileiras 
nao contam mats do que dez mil habitantes. 

O Sr. Pedro Ludovico — Estou de acordo com V. Ex.a O erro 6 de quern 
iniciou a construgao de Brasilia. O erro foi do Sr. Israel Finheiro. 

O SR. PAULO FENDER — De pleno acordo com V. Ex.a Pretendla trazer ao 
perourinho esta singular figura de politico, que muitas vezes esconde seu coragao 
para agir com absoluta insensibilidade diante a'e problemas humanos. 

O Sr. Pedro Ludovico — Perfeitamente. Deveria ter sido destinado a esses 
trabalhadores um nucleo com servigo de agua, esgoto, luz, enfim o necessario 
para um nucleo populaclonal. Mas, nao se fez nada disso. Consentiu-se que 
aqueles homens ali ficassem a la diable, e o que se veriflcou foi esse nucleo dar 
aborreclmentos quotldianos, incendios quase um por semana, ate com intraqiil- 
l.dade para a propria populagao, tanto que a Policia para ali se d'irlgia seguida- 
mente. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a acha, entao, que e problema social que 
requer solugao profundamente humana? 

6 Sr. Pedro Ludovico — Claro. fi problema social, profundamente humano. 
EIks merecem o amparo do Governo e o interesse do Congresso Naclonal no sen- 
tido de que seja o mais breve possivel soluclonado. V. Ex.a, nobre Senador Paulo 
Fender, defende o problema social de acordo com o seu partldo; mas e um assun- 
to que interessa nao apenas ao Partldo Trabalhlsta Brasileiro, tamb6m a nos, 
do Partldo Social Dsmocratlco, e aos outros. Tambem nos nos esforgamos para 
que este problema seja resolvido a content© de todos, prlncipalmente daqueles 
que foram os pioneixos na construgao de Brasilia. 

O SB. PAULO FENDER — Recolho a critica de V. Ex.a como uma contri- 
buigao aos pontos de vista que estou expondo. O nobne Senador Pedro Ludo- 
vico, Sr. Presidente, 6 uma grande figura humana do Planalto Central. 

O Sr. Pedro Ludovico — Multo obrigado a V. Ex.a 
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O SR. PAULO FENDER — Estou certo de que, se S. Ex.a tivesse sldo ouvldo, 
quando da Implantasao daquelc Nlicleo Bandeirante... 

O Sr. Pedro Ludovico — E que ja tenho experlencia. 
O SR. PAULO FENDER — ... teria — vamos repetir aqui o adjetivo que 

outorguei, certa vez, ao Sr. Juscellno Kubitschek de Olivcira — com sua expe- 
riencla de "poliurbo", ou seja construtor de cldades — teria evitado o problema. 

Pedro Ludovico construiu Goiania e Juacelino Kubitschek de Oliveira cons- 
truiu Brasilia. Portanto, a expieriencia de S. Ex.a e a de um "poliurbo'', neologis- 
mo a que agora faz jus tambem, certamente teria dado k Prefeitura de Brasilia, 
rumos que hoje nos evltassem tao angustianbe problema. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com todo prazer. 
O Sr. Lobao da Silveira — Se pudesse, eu teria dado credito as informagoes 

do ex-Prefelto de Brasilia, Deputado Paulo de Tarso. Assim me pronunclo por- 
que S. Ex.a 6 um dos homens mals controvertidos deste Pals; tao controvertido 
quanto o Governo a que pertencia. S. Ex.a nos afirmou, a mim e aos Senadores 
Caiado de Castro e Guido Mondln, na Prefleitura de Brasilia, que seu objetivo 
era esvazlar, um pouco, a Cldade Livre, com o objetivo de urbanlza-la. Foram 
aa palavras de S. Ex.a mas nos. condenamos os processes empregados por S. Ex.a 

Pareceu-nos que tinha um prazer sadico em destruir parts das construQoes. Se 
uma familla tinha um hospede e este sis retirava, a Prefeitura mandava demolir 
a parte da casa que tinha sldo desocupada. Na Cidade Livre, nao se processou 
um movimento armado, um levante, porque faltou aquela gente um lider. Era 
um lestopim que poderia pegar fogo a qualquer momento; mas ninguem quis 
assumir a responsabllldade de uma luta aqui, em Brasilia. Digo isso porque estou 
bem a par do que se passa. S. Ex.a saiu da Prefeitura e deixou nao uma, mas 
duas favielas; a Cidade Livre e a Asa Norte. Esse o "merito" e o "grande ser- 
vigo" que prestou a Brasilia o ex-Prefelto, Sr. Paulo de Tarso. Nao resolveu 
tamb6m o problema dos candangos, porque os lotes da Asa Norte so podem ser 
adqulrldos por quern tenha recursos. Foi atribuido aqueles lotes o valor de seis- 
centos mil cruzeiros cada um, e autorizado um flnanciamento de tres milhoes 
pela Caixa Economica. Ora, um candango, um oper&rio que ganha, mlseravel- 
mente, dez mil cruzeiros por mes — e digo miseravelmente porque ninguem, 
neste Pais, sustenta familla com esse salario — nao pode pagar um lote de 
selscentos mil cruzieiros nem um financlamento de tres milhees. Assim sendo, 
S. Ex.B, nao resolveu o problema, nem mesmo quando obrigou varies habltantes 
da Cidade Livre, a se mudarem, em caminhoes como verdadeiros animals, para 
as cidades de Goiania e AnApolis, e outras proxlmas. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado pelo depoimento que V. Ex.a, Se- 
nador Lobao da Silveira, faz da favela eugenica do Sr. Paulo de Tarso. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 
O Sr. Caiado de Castro — Parece-me que esse termo "candangos" deverla, 

de iniclo, ser bem deflnldo. "Candango" 6 o operArlo, o trabalhador. "Candango" 
chamam tambem o que explora o operArlo. O que observe! e que qualquer pes- 
soa na Cidade Livre pode yerlficar 6 que all predomlna a maior exploragao que 
ja lexistlu no Brasll. Individuos que consegulram lotes de terra, neles construi- 
ram barracos de madeira e obtain — como § fdcil apurar, basta procurar o 
nome nos registros da Prefeitura — renda mensal superior a qulnhentos mil 
cruzeiros. Sou inteiramente a favor dos candangos e portanto francamente favo- 
rAvel A medlda adotada pielo Sr. Paulo de Tarso para acabar com a exploracao 
dessa pobre gents. O que condenel, da tribuna do Senado, fol o modo por que 
procuravam esvasiar a Cidade Livre. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a esta de acordo apenas com a id6ia do Sr. 
Paulo de Tarso, nao com a a?ao. 
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O Sr. Caiado de Castro — Chegariei ate Id. Embora eu aqul tivesse relatado, 
numa linguagem viva e talvez um pouco antlparlamentar, o que observara na- 
quelas favelas da Cidade Livre — situagoes pavorosas — o que de fato condenei 
foi o nao conhecermos o piano da Prefeitura, o que o Sr. Prefelto pretendla 
fazer, se retirar, pura e simplesmente, os moradores daquela zona ou Ihes dar 
um lugar habitavel. V. Ex.a, nobre Senador Paulo Fender, se referlu a transfe- 
rencla dos bancos. Mas ninguem poderia compreender que um banco tivesse a 
sua matriz na favela da Cidade Livne e a filial aqul, no Piano Plloto. 

O SR. PAULO FENDER — Por que se transferlram sem delxar as pequenas 
agendas por la? 

O Sr. Caiado de Castro — Estou apenas citando fatos. 

O SR. PAULO FENDER — Foi um verdadeiro bloqueio economico. 
O Sr. Caiado de Castro — Nao quero entrar no merlto da questao; pode ser 

que esteja errado. Mas vou cltar outro fato. Fui tres ou quatro vezes ao Niicleo 
Bandelrante. Numa dessas ocasioes me despertaram alta hora da madrugada para 
verificar as chamadas vlolencias do Sr. Paulo die Tarso. Confesso que nada vi 
nem conheco qualquer familla que tenha tldo sua casa derrubada. O que houve 
foi que os proprletarlos que obtlveram lotes na Asa Norte, asslnaram um termo 
em que se obrlgaram a delxar o comerclo da Cidade Livrie e a derrubar as casas. 
As da frente foram demolldas, mas as de tras, onde moravam as familias, 1& 
permaneceram. Nao tenho acompanhado, ultlmamente, o problema. 

Queria apenas dlzer a V, Ex.a nobre Senador Paulo Fender, se desta trlbuna, 
varlas vezes. acusei o Sr. Paulo de Tarso, foi pela maneira como estavam sendo 
processadas essas mudangas, Nesse ponto e que me flxel. Nao condeno a Id61a. 
Reconhego-a boa. Nao era possivel conservar uma populagao de mais de cln- 
qiienta mil habltantes num lugar onde as condigoes de habltabilldade nao eram 
proprla sequer para quinze mil. A menos que as informagoes a mlm fomecidas 
nao fossem verdadelras, pols no momento, sel que existe agua no Nucleo Ban- 
delrante com mais abundancia do que anteriormente. Preclsamos ajudar os can- 
dangos; estudar um melo de favorece-los. Concordarei com qualquer medlda e 
dlsposto estarei a Ihe dar o meu apoio, desde que tenha essa finalldade. Mas com 
o que o Congresso costuma fazer, generallzar e chamar de candango a todo 
mundo, Inclusive a esses millonarios que exploram os verdadeiros candangos com 
Isso 6 que nao me conformo. A isso nao posso dar o meu apoio. Eu vi indivlduos 
receberem glebas e 16 nao permanecerem. Fizeram cinco barracos de madeira 
e os alugaram. Esses, evldentemente, nao sao candangos, sao exploradores dos 
candangos. fi evldente que houve um erro nessa mudanga, e estou de acordo com 
V. Ex.a em que foi medlda vlolenta. Por isso espero que V. Ex.B me perdoe, tao 
longa interrupgao ao seu dlscurso. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a esta esclarecendo muito bem a mat6rla. 

O Sr. Caiado de Castro — Nos, no Senado, nao podemos legallzar qualquer 
ato da Prefeitura antes de saber o que ela pretende. A Prefeitura do Dlstrito 
Federal, segundo 11 nos jomals — e nao podemos acredltar iem tudo que publl- 
cam — tem um tecnlco que estudara o problema. Na reunlao a que assistl pro- 
curel saber o que ser6 felto do Nucleo Bandelrante. Ningu6m me respondeu. Se 
algu6m o sabe, ignore. O que devemos condenar, por6m — e ja o condenei desta 
trlbuna — 6 que, nos noventa dlas que precederam 6 passagem do Govemo do 
atual Senador Juscelino Kubitschek, entao Presidente da Republlca, o Nucleo 
Bandelrante aumentou no minlmo de um tergo. 

A invasao do lado norte foi enorme. Centenas e centenas de barracos foram 
construidos atravessando a estrada e, Inclusive, Invadlndo mansoes e terrenes 
particulares. Esta a mlnha Informagao. Por tudo Isso, varlas vezes ataquei o 
Prefelto Paulo de Tarso. Agora, porem, que S. Ex.a nao 6 mats Prefelto, quero, 
tambem, reconhecer vdrlos merltos no trabalho que elaborou. Condenei e con- 
tinue condenando o modo como o fez; por6m, se realmente houve esses estu- 
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dos que S. Ex.a mencionou aqul no Senado e na Prefeltura, e se os mesmos foram 
orientados como declarou e o Senado os aceltou, nao posso levar minha critlca 
a tal ponto. Nao concordo — repito — com a maneira de agir die S. Ex.a, um 
tanto vlolenta, e alnda nao compreendl onde pretendla chegar. 

O SR. PAULO FENDER — Sao pertlnentes e merecem toda a conslderagao, as 
sensatas ponderagoes que V. Exa faz sobre o assunto. Discordo entretanto de 
V. Exa, quando diz que nao devemos legislar sobre Brasilia. Quem legislari 
para Brasilia, se ela nao tem Camara dos Vereadores, se nao tem Poder Legis- 
lativo? Nos e que devemos faze-lo. E a Camara dos Deputados, cumprindo 
com o seu dever, ]a esta com o projeto elaborado, que nesta Casa, como Camara 
revisora, sofra as alteragoes sugeridas pelas observagoes, pela experiencia e 
pielo patriotismo de V. Ex.a tambem estou de acordo. Esperemos que o projeto 
venha as nossas maos, para que V. Ex a possa modifica-lo, melhor&-lo e adap- 
ta-lo as contlngenclas reals da Cidade Livre, ou no que a inteligencia e o civis- 
mo de V. Exa sugerlrem. Multo obrigado a V. Exa 

Sr. Presidente, entao a Cidade Livre tera o seu problema examinado nesta 
Casa. O projeto, — pelo que vejo — despertara em todos os Srs. Senadores o 
maior interesse e teremos contribuido, de nossa parte, para corrigir uma das 
mals incompreensiveis anomallas no progresso do Brasil, com a Implantagao 
da sua Capital Federal tendo a ilharga aquele Nucleo populacional desassistido, 
desamparado e, mais do que isso, violentado nos seus direitos pelo Poder Publico. 

Sr. Presidente, concluo minha oragao mudando de assunto. para deter-me 
no segundo ponto a que no inicio da mesma me referl. 

QUero congratular-me com a classe medica brasileira, por se instalar no 
Brasil, no proximo dia 15, a XV Conferencia Mundial de Saude, Isto e, a XV 
Assemblela Geral promovlda pela Assoclagao Medica Mundial, de que e membro 
a Socledade Medica Brasileira. 

Seja-me permltldo transcrever nos Anals do Senado as palavras com que o 
Sr. Presidente da Socledade Medica Brasileira — que sera o primeiro Presidente 
de uma Assemblela Mundial de Medicos na America do Sul, porque 6 a primeira 
vez que, no Continente Sul-Americano, os medicos do mundo inteiro se reunem 
seja-me permitldo, repito — transcrever nos Anais da Casa as palavras escritas 
pelo Professor Munlz de Aragao, Presidente da Associacao Medica Brasileira, ao 
ensejo do importante conclave que se instalar^ no Brasil, no proximo dia 15. 

Diz o grande medico braslleiro; 
"Ao feliz ensejo da reuniao no Brasil da XV Assemblela Geral da 

Assoclagao M6dlca Mundial apresento aos colegas que aqul acorrem, pro- 
vlndos de todos os recantos do mundo, a saudagao entuslastlca e afe- 
tuosa da Assoclagao Medica Brasileira. 

Ve-los entre nos e com eles debater, no anseio de solugao harmo- 
nica, os problemas que afllgem, pelo mundo em fora, a nossa classe, 6 
motlvo de desvanieclmento e incentivo. 

Estou certo que desta reuniao Ira resultar um aumento dos sentl- 
mentos de amlzade que entrelagam os medicos de todo mundo. 

Por outro lado, como Presidente eleito da Associagao Medica Mun- 
dial, honra que me apresto a receber exultante e emocionado, devo dizer 
aos colegas do Brasil que o prlvileglo que ora me cabe 6 conseqiiencla 
da unlao e do respeito a que vem fazendo jus a classe medica brasileira. 

Aos vlsitantes saudo com entusiasmo e enternecimento e aos patri- 
clos 'entrego reverente a honraria que me 6 conferida e que a eles per- 
tence." 

Ai estao, Sr. presidente, as palavras de fe com que o Presidente da Assocla- 
gao M6dica Brasileira, primeiro Presidente, na America do Sul, da Assemblela 
Mundial de Medicos que aqul se instalard, sauda os medicos do mundo. O con- 



- 266 - 

clave ha de ficar marcado como um aconteclmento relevante na hlstoria da 
Medlcina brasileira, porque all se debaterao problemas da mals profunda slgnl- 
ficagao para as nossas questoes de saiide publica. 

Estou ciente do que all se vem realizando prioritariamente, ate que se instale 
a Assembleia Mundial de Saiide. Os trabalhos dos medicos brasilelros, no simpo- 
slo que estao efetuando premunltoriamente ao grande conclave e que versa sobre 
as arborvlroses, Isto e, doenqas por virus que em carater endemlco estao atacan- 
do os nossos patrlcios do Interior; esses trabalhos, discutidos na Assembleia 
Mundial de Medicos, certamente resultarao no aperfelqoamento dos nossos me- 
todos de saude publica e na melhoria do nosso padrao cientlfico, para a honra 
da medlcina brasileira e orgulho da medlcina mundial. (IVIuito bem!) 

O SR. PRESroENli: (Moura Andrade) — Tern a palavra o nobre Senador 
Lino de Mato. (Pausa.) 

Esta ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixelra. 
O SB. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presldente e Srs, Senadores, manifestei-me, 

desde o primelro momento, favoravel a aprovagao da Emenda Parlamentarlsta. 
Na reunlao reallzada entre Llderes da Camara dos Deputad'os e do Senado, fiz 
alguns reparos, a respeito do Gabinete que se formava, que ao que me constava, 
nao possuia um programa. E, efetlvamente, veriflcamos ter sldo o Gabinete 
constltuido, votado e empossado sem apresentar programa. 

Ora, Sr. Presldente, eu que combatl tanto o ex-Presidente Janio Quadros 
por nao ter planejamento de Governo, nao posso admltlr um Gabinete Parlamen- 
tarlsta, sem a apresentagao de um programa. 

fi da essencia do parlamentarismo a apresentagao previa de um programa, 
porque nesse regime nao votamos em homens, mas slm no programa apresentado 
pelo Gabinete. Dir-se-a, no entanto, que ao primelro Gabinete, dada a premen- 
cia de tempo, nao fol possivel a apresentagao de programa admlnistratlvo. 
Nesse ponto e que fago mlnha advertencia: a despelto de nao ter sldo apresenta- 
do o programa com a antecipagao devlda eu espero, e asslm todo o Congresso 
Naclcnal, que dentro de pelo menos um mes o primelro Gabinete nos envle o 
seu esquema de trabalho pols do contrario ja comegara a calr na mlnha des- 
crenga. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SB. LIMA TEIXEIRA — Pols nao. 
O Sr. Paolo Fender — Neste particular, estou informado de que ainda esta 

semana sera apresentado a Camara dos Deputados o programa do novo Gabinete, 
alias na proxima quinta-feira, segundo esclarege o nobre Senador Lopes da 
Costa. Cabe porem, um pequeno reparo, Ilustre colega, no que diz V. Ex.a ter 
sldo Imperloso que se flzesse, isto e, que o Gabinete, antes de empossar-se, apre- 
sentasse o programa de agao. Sabe V. Ex.® que a Emenda Constltuclonal que 
votamos, nas suas Disposigoes Transitdrias, permitla ao Primelro Gabinete tomar 
posse sem programa, enquanto que os segulntes s6 poderao faze-lo posterlor- 
mente a apresentagao do programa acftnlnlstratlvo. O primelro Gabinete, entre- 
tanto, tinha outorga para empossar-se. 

O SB. LIMA TEIXEIRA — Havia certo choque entre a parte transitdrla e a 
permanente da emenda quanto a esta parte. Cheguel a sugerir, naquela oportunl- 
dade, que pelo menos um esquema fosse apresentado. 

Sr. Presldente, espero — e vamos dar um prazo mais longo — que dentro 
de um mes o atual Gabinete apresente o seu esquema, mesmo porque eu quero 
saber qual a nossa diretriz quanto a polltica exterior e qual o programa a ser 
seguldo no que se refere ao setor da agricultura. 

Estlve hoje com um Ministro recem-empossado, o Dr. Armando Monteiro que, 
em palestra comigo, fol de uma franqueza que me fez acredltar em S. Ex.® 
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Disse-me que nada ha d'e concreto no Mnisterio da Agricultura, onde os Minls- 
tros se foram sucedendo e, a respeito de serem homens capazes, nenhum conse- 
gulu estabelecer um programa de ativldade. Nesse Ministerio, que considero um 
dos mals importantes, senao o de malor importancia, nao ha planej amento, 
nunca houve! O planejamento e um Mlnistro que entra e o Ministro que sai; 
nao ha continuidade na administragao, 

O Sr. Fernandes Tavora — Da llcenga V. Ex.a para um aparte? 
O SR. LIMA TEIXE1RA — Com muito prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Como pode haver planejamento num Ministerio 

que nao tern ofQamento, cujas verbas sao ccrtadas pelo Governo cada vez que 
quer arranjar dlnhelro? Planejar sem dinhelro e conversa fiada. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Agrade^o o aparte do nobre Senador Fernandes 
Tavora. 

Sr. Presldente, nesta Casa, varias vezes ocupei a tribuna para demons- 
trar que nao era possivel dispor o Ministerio da Agricultura de menos de 5% 
da renda tributarla do Pais, enquanto que os Ministerios milltares dispunham 
de mals de 30% dessa renda. Dentro de tao llmitadas possibilidades orcamen- 
tarias, era impossivel ao Ministerio da Agricultura elaborar programa, ainda mais 
com a agravante de nao haver continuidade na administragao. Entra ministro, 
sai ministro e o programa de cada um e ele mesmo. 

Muitas vezes combatl esse sistema, desta tribuna, mostrando que nada se 
'.evara a efeito em materla de agricultura, no Brasil, se nao se estabelecer um 
piano de trabalho, evltand'o a falta de continuidade administrativa e possibili- 
tando os novos titulares a continuarem o piano elaborado pelos seus antecesso- 
res. Isto nao tem ocorrido. 

Nao quero ser o primeiro oposicionista ao atual Governo. Alias, o habito de 
fazer Oposigao me faz ficar doente quando vejo que as coisas estao paradas e 
que nao e possivel se ter nada de concreto. Mas estou apressado para ver pelo 
menos um programa. 

O Sr. Jrlnlo Quadros perdeu sete meses neste Pais e renunclou sem ter deixa- 
do alguma colsa que pudesse impressionar os seus eleitores, aqueles que confla- 
ram em S. Ex.a para Presldente da Repub'.ica. 

Nao quero que o Sr. Presldente Joao Goulart tambem atravesse a mesma 
fase. Dlzla o Sr. Janlo Quad'ros que a burocracia nao Ihe permitiu trabalhar. 
Reuniu muitas vezes o seu Ministerio e a resposta dos Ministros, quando ele 
perguntava pelas determlnagoes que havia dado, era a de que a burocracia nao 
Ihes permltia cumprl-las. 

Que o Sr. Joao Goulart nao traga a burocracia como desculpa. Nao! Nao 
posso admitir que o faga, nem S. Ex.a nem o Sr. Ministro Tancredo Neves. 
Alias, estas advertenclas vao mais para o Prlmeiro-Mlnistro. Que nao alegue 
que a burocracia o esta impedindo de trazer o programa do Gabinete para nosso 
conhecimento! 

Estamos vendo o tempo passar, daqui a pouco teremos um ano das ultimas 
eleigoes, e fazendo o cdlculo verlflcaremos que o Sr. Juscelino Kublteschek, no 
seu Governo, nesse periodo de tempo, ja dera iniclo a grandes reallzagoes. 

Como sou amigo do Sr. Presldente Joao Goulart, estou fazendo votos por 
que S. Ex.a convoque seus Ministros ao trabalho. Ainda hoje, dizia-me um 
desses Ministros: "Flco as vezes em diflculdades; nao sei bem onde ficar, se no 
Rio de Janeiro ou em Brasilia, pois a maioria do funcionalismo esta no Rio de 
Janeiro". 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com multa honra. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Mas ai a culpa nao 6 dos Ministros nem do 

Sr. Joao Goulart. E outra historla. Talvez a culpa calba ao proprio Sr. Juscelino 
Kubitschek. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA — A culpa e do progress, mas devemos dar urn 
pouco de razao ao progresso. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Quero ver se agora vai-se culpar o parlamen- 
tarlsmo por essa dissociacao dos gervicos publicos nas duas Capitals — Rio de 
Janeiro e Brasilia. 

0 SR. LIMA TEIXEIRA — Ainda hoje, um dos Ministros me disse; "Nao sel 
bem onde esta o Ministerio, se em Brasilia ou no Rio de Janeiro". Fui abragar 
um dos Ministros e quando cheguei ao Ministerio encontrei apenas um funcio- 
nario. Perguntei: "Onde esta o Ministro?" Respondeu-me: "Viajou para Sao 
Paulo". 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Poderia V. Ex.a nos esclarecer quern e o respon- 

savel por essa situagao isto e, por nao se saber se o Ministerio esta no Rio ou 
em Brasilia? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Ja rsspondi ao nobre Senador Aloysio de Car- 
valho que o Responsavel e o progresso, o grande salto que nos demos. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Entao devemos estar satisfeitos com a situagao. Nao 
ha razao para queixas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — A questao e que ja e tempo de os Ministerios 
se fixarem em Brasilia & de nao se pensar mais no Rio de Janeiro, que deixou 
de ser o Distrito Federal. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Aqui nao ha condigoes para se ficarem todos os 
Ministerios, trazendo seus funcionarios para Brasilia. Comega pela falta de 
moradias para esses funcionarios. Nao ha residencias para todos eles, logo, fal- 
tam condigoes para virem os Ministerios de uma so vez, como V. Ex,a deseja. 
Nao ha nem condigoes de habilldade. 

O SB. LIMA TEIXEIRA — Talvez V. Ex.a nao tenha razao em tudo quanto 
esta afirmando. Condigoes ha! Nao digo para determinados Ministerios. Acredito, 
mesmo, que o da Fazenda ainda ficara muito tempo no Rio. fi dificil uma modi- 
ficagao rapida, como a que se operou com a nossa mudanga para Brasilia, Mas, 
que razoes estariam militando para que o Ministerio da Agricultura nao viesse 
imediatamente para Brasilia, que e o centra do Brasil? 

O Sr. Heribaldo Vieira — Sabe V. Ex.a que ainda nao ha apartamentos sequer 
para todos os funcionarios do Senado. 

O Sr. Femandes Tavora — Essa, a verdade. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Como nao ha? 
O Sr. Femandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SB. LIMA TEIXEIRA — Tem a palavra o nobre Senador Femandes Tavora. 
O Sr. Femandes Tavora — Sabe V. Ex.a perfeitamente que a culpa pela des-, 

graga em que se encontra a nossa agricultura e de todos os govemos que tem 
passado pelo Pais. Se o Brasil ainda continua nesta agricultura rotineira, agri- 
cultura do tempo da Colonia, devemo-lo aos govemos que cogitaram de tudo 
menos de implantar uma agricultura cientifica. Como queria V. Exa que, em 
apenas sete meses, o Sr. Janio Quadras removesse esta miseria que se arrasta 
ha decenios, deturpando todas as administragoes do Pais? Nao seria possivel. 
No entanto, em poucos dias, S. Ex.a deu ordens termlnantes no sentldo da conces- 
sao de credltos bancarios, em todo o Pais, a flm de melhorar a sorte dos agrl- 
cultores brasileiros. Procurou modificar a situagao de desgraga em que se acha 
mergulhada a nossa agricultura. E se em sete meses nao o pode fazer, tambem 
nao pode agora V. Ex.a inculpa-lo. Por que nao investiga, V. Ex.a nao incrlmina 
por igual os govemos passados, que tiveram dezenas de anos para trabalhar 
e nada fizeram? 
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O SR. LIMA TEIXEIRA — Vejam os Srs. Senadores; sao sempre estas' aa 
razoes — tempo, tempo, tempo... 

Quando me elegi Senador da Republica, no primeiro discurso que aqui pro- 
feri, alem de prestar homenagem ao emlnente colega Senador Aloysio de Car- 
valho que, hoje, com prazer para nos, continua representando a Bahia nesta 
Oasa... 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Obrlgado a V. Ex.a 

O SR. LIMA TEIXEIRA — ... como uma das grandes autoridades em Direito, 
professor que e da Unlv'ersidade da Bahia, quando prestava homenagem a S. Ex.s, 
que naquela ocaslao delxava o Senado e eu entrava, o primeiro assunto que versei 
loi exatamente a Reforma Agraria, 

Quantos anos se passaram? 
Mats de seis! 
Mas, ate hoje ainda se discute Reforma Agraria ... ate hoje ocupamos 

a trlbuna para faiar sobre o assunto. 
Entretanto, sempre e tempo para promover-se a reforma agraria! 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.a? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Contesta V. Ex.a que o Sr. Janio Quadros, em 

sete meses, deu impulse maior ao assunto da Reforma Agraria do que os dois 
governos anteriores? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao duvido que o Sr. Jaaiio Quadros tenha, pelo 
menos, tratado do assunto, como, de resto, tratou de muitos outros. Alias, S. Ex.a 

tratou de centenas de assuntos mas nao se fixou em nenhum deles! 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Permite V. Ex.a? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Criou, talvez, uma centena de grupos de traba- 
Iho. Continua V. Ex.a com o aparte. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Nao. Falou-se em alguns deles. A recupera?ao 
financeira, por exemplo, foi um ponto com que o Govemo Janio Quadros preo- 
cupou. O Ministerio da Fazenda trabalhou nesse objetivo ate ontem, quando 
seu titular deixou a Pasta. E o discurso que pronunciou, no ato da transmissao 
do cargo, mostra, nitldamente, a situa?ao deploravel em que encontrou o Pais 
e a sltuagao em que o deixou. Se nao deixou melhor, porque os dias de crise 
determlnaram uma emissao enorme. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Tlve oportunidade de dizer — respondendo ao 
aparte do meu emlnente colega de bancada — que o Sr. Janio Quadros pintou 
a situa?ao do Pais de modo tao grave insustentavel mesmo, e no entanto, nas 
suas vlag'ens pelos Estados reunia os Govemadores, oferecia-lhes creditos a von- 
tade. Tres bilhoes para o Estado da Guanabara; duzentos e quarenta bilhoes para 
os Estados do Piaui e do Maranhao e assim por diante, com a maior facilidade, 
o que, de certo modo, contrarlava o discurso no qual considerou o Brasil a beira 
do ablsmo. 

O Sr. Aloisio de Carvalho — Sim, mas a restrlqao que prometeu, era dos 
gastos superfluos, e nenhuma dessas dotaqoes oferecidas aos Estados foi feita sem 
dm planejamento anterior. Os Govemadores dos Estados apresentavam um piano 
e apontavam as suas necessidades. O Presidente os atendia tanto quanto podia 
faze-lo. 

O Sr. Lourival Fontes — O nobre orador da licenqa para um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Lourival Fontes — Neste Parlamento, como esta constituido e como esta 

funclonando, nunca teremos um esboqo, nem um projeto, nem uma tentativa de 
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reforma agraria. O Sr. Getulio Vargas, por exemplo, mandou ao Congresso v&rlos 
projetos de estatuto da terra. Nao tiveram nenhum andamento. O Sr. Janio 
Quadros se esforgou quanto pdde. Nomeou Comissoes, organizou programas, sem 
nenhuma repercussao, sem nenhuma ressonancia dentro do Parlamento. O Par- 
lamento e radicalmente contrarlo a qualquer projeto de refoEma agraria que 
vise a comunhao de bens ou o sacrificio dos atuais proprietarios. Todo projeto 
de reforma agraria que cair no Parlamento cai na modorra, na sonolencia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao sei se estou de acordo com V. Ex.a. O nobre 
colega esta sustentando, mais ou menos, a tese do Sr. Janio Quadros que dizia: 
"com este Congresso nao consigo fazer nada". Foram declaragoes do Marechal 
Denys. Eu pretendia deixar em paz o Sr. Janio Quadros porque, afinal de contas, 
nao esta mais em cogitaqoes; mas sou obrigado a voltar ao ex-Presidente da 
Republica, porque V. Exa. faz uma alegagao que nao e exata. Se dissessem que 
alguns Parlamentares combateram o seu Governo, que aiguns Ihe teriam criado 
dificuldades, poderia ser verdade; mas nesta Casa, por exemplo, tudo o que o 
Sr. Janio Quadros desejou, obteve. Indicou pessoas para Embaixador fora dos 
quadros do Itamarati e aqui foram acolhidos. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Nao foi so ele que assim agiu; todos os Presi- 
dentes o fizeram. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Foram aprovados pelo Senado ate nomes que nao 
tinham bastantes credenciais. No entanto, nao houve dificuldade. O Sr. Janio 
Quadros nesta Casa obteve tudo o que desejava. Eu, porem, sempre o combati e 
tinha minhas razoes; o tempo veio demonstrar. Ele nao foi tao longe para prova- 
lo, sete meses foram suficientes para chegarmos a realidade. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Pedro Ludovico — Diziam que a desconfianqa do Sr. Janio Quadros 

era para com a Camara dos Deputados. Elogiava ate os Senadores, louvava-lhes 
o espirito e a prudencia de homens amadurecidos na politica e na administraqao. 
Nao havia, portanto, motivo para enquadrar nessa censura todo o Congresso 
Nacional. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Veja bem o Senado: S. Ex.a nao era contra o 
Senado. Mas na Camara mesmo, se nao me engano, o Sr. Janio Quadros perdeu 
dois vetos somente. Dizem que apos um deles, o relativo aos funcionarios da 
NOVACAP, teve uma das suas crises temperamentais. Ficou muito magoado, 
Todos os outros vetos do Sr. Janio Quadros, porem, foram mantidos pelo Con- 
gersso Nacional. 

Qual a razao para investir contra o Congresso Nacional? 
O Sr. Lourival Fontes — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 

O Sr. Lourival Fontes — Onde esta o Projeto de Lei que estende ao traba- 
ihador rural as vantagens ja concedidas aos empregados das cidades? Onde esta 
a regulamentaqao do dispositive constitucional que assegura a faculdade, o direito 
de greve? Esta proposiqao esta no Senado, tramitando ha nao sei quanto tempo. 
E projeto que nos interessa em causa propria. Onde esta? Esta, repito, na modorra 
do Senado e da Camara, sem finaiidade. E um Projeto de Lei que faculta o 
direito de greve, conforme a Constituiqao outorga, foi transformado, aqui, em 
lei de puniqao a esse mesmo direito. Sao projetos de lei da maior importancia 
para o Pais, e que tramitam no Senado sem nenhum atendimento. 

O Sr. Lima Teixeira — O Projeto de Lei Organica da Previdencia Social, por 
exemplo, permaneceu muito tempo no Congresso Nacional, efetivamente, mas 
foi aprovado recentemente. Para corrigir os erros que se atrlbuiam a Previdencia 
Social, o Congresso entregou a direqao dos Institutes a um Colegiado, do qual 
particlpam o empregador, com o seu representante, o empregado e a Uniao, mas 
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nem por isso os Institutes melhoraram a sua situagao. O combate continuou o 
mesmo. 

Admitamos, agora, a greve. Esta certo. Os operarios nao aceitam aquele 
Decreto-lei, se nao me engano do periodo do Presidente Vargas, que Ihes assegura 
o direito de greve, direito esse, alias, inscrito na propria Constituigao de 1946. 
Essa regulamentagao, tal como foi orientada na Camara pelo Sr. Deputado Aure- 
lio Vianna do Partido Sociaiista Brasileiro, resultou era fracasso, porque 6 opiniao 
geral dos congressistas e da Imprensa que o seu art. 3.° seria um incentivo a 
subversao da ordem, visto a minoria de um Sindicato, uma parcela de operarios 
poderia propor a greve, fugindo ao controls do seu Sindicato. 

Eis porque, ao chegar ao Senado, o Projeto recebeu um Substitutivo, que 
tambem nao agradou, e surgiram mais tres. Hoje, informo a V. Ex.a, o Projeto 
que regulamenta o direito de greve encontra-se na Comissao de Legislagao Social, 
da qual fago parte. O nobre Senador Venancio Igrejas dele pediu vista, para 
apreciar emendas apresentadas pelo nobre Senador Paulo Fender. O Senador 
Venancio Igrejas encontra-se no exterior, designado para uma Comissao Especial. 

O Sr. Aloysio de C'arvaiho — O nobre Senador Venancio Igrejas nao tern 
mais assento no Senado, porque o eminente Senador Afonso Arinos ja reassumiu 
sua cadeira. Quer dizer que o prazo que esta correndo a favor de S. Ex.a ja nao 
se justiflca. 

O SR. LIMA T'EIXEIRA — Quero explicar a V. Ex.a as razoes porque o Pro- 
jeto nao veio a Plenario. Viviamos, fase anormal. Naturalmente que poucas 
Comissoes se reuniram. Agora, devemos nos reunir, e entao o assunto tera anda- 
mento. 

Se nao houver jelto algum, avocarei o projeto, como fiz com o da Previdencla 
Social, do qual fui Relator, convocando assessores capazes e encontrando, feliz- 
mente, uma solugao. Se este demorar, avocarei e oferecerei parecer sobre os diver- 
sos Substitutivos, Emendas e Subemendas que existem na Comissao de Legislagao 
Social. 

Como dizia, Sr. Presidente, este Gabinete tem grandes responsabiildades. 
Apoiamos a Emenda Parlamentarista porque achavamos que o Presidencialismo 
ja havia fracassado. No intimo, tlnha razoes para apoiar a emenda. Nao fui apolo- 
gista do Governo do Sr. Janio Quadros, absorvia todas as atribuigoes do Exe- 
cvttivo de tal maneira que as vezes parecia um ditador. 

Estou mais confiante com o novo regime Parlamentarista, porque alem de 
termos o Primeiro Ministro, temos os outros Ministros e o Congresso, que se 
saiu muito bem, fortaleceu-se, e se amanha esse Gabinete nao cumprir com seus 
deveres constitucionals e tambem seus deveres no campo da administragao, o 
Congresso Nacional, atraves mogao de desconfianga, podera substitui-lo. 

Vamos entao viver uma fase de crises ou ficar na dependencia de um homem 
como ficamos desta feita, com a renuncia do Sr. Janio Quadros? Nao, acredito 
no regime Parlamentarista. 

O Sr. Novaes Filho — Muito bem. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Alias, devo dizer que na minha Bancada nem 
todos pensam assim. Ha muitos que sao Presidencialista, mas eu acredito no 
Parlamentarismo e nao seria agora, com poucos dias, que iriamos ser pessimistas 
a ponto de perder a crenga no novo regime. E por isso que digo: o Sr. Tancredo 
Neves, quanto antes, apresentar ao Congresso o programa do que vai executar, 
do que vai realizar, dizendo o que pretende esse Gabinete, que tem uma grande 
responsabilidade, nao por causa da crise terrivel que vivemos, mas para que nao 
aparega um outro Ministro que pense como o Almirante Silvio Heck, que ela 
Pode recrudescer. E para isso que estou advertindo, como adverti anteriormente, 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
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O Sr. Aloysio de Carvalho — O Almirante Silvio Heck e o Marechal Telxelra 
Lott... Nao esquega nunca que o Marechal Teixeira Lott falou ainda ontem, e os 
jomals publicaram. V. Ex.a talvez nao tenha lido, 6 possivel que o Marechal 
Teixeira Lott ate esteja sentido porque V. Ex.a o esta esquecendo. 

O SB. LIMA TEIXEIRA — Foi o que os jornais publicaram com tan to desta- 
que: a crise pode recrudescer! Mas acredito que o Almirante nao esteja pensando 
mais assim, nesta hora em que S. Ex a pensando, hem no Brasil, depois de ter 
saido da dificil situagao em que se encontraram os Chefes Milltares... 

O Sr. Aloysio de Carvalho — £ possivel que o Marechal Teixeira Lott tambem 
ja nao esteja pensando da mesma forma. O pensamento de S. Ex.a e de que 
devemos modificar a lei eleitoral, para exigir o exame pslcotecnlco aos que se 
candidatarem a Presidencla, como se exige dos que guiam veiculos. fi possivel que 
S. Ex a tambem se tenha afastado dessa ideia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sao declaragoes de um Marechal que esta afastado 
dos ultimos acontecimentos. O outro, nao. O outro estava no comando dos acon- 
tecimentos. Ha, portento, mais gravidade nas suas declaragoes. For isso julguei 
do meu dever trazer ao conhecimento da Nagao as fortes expressoes de S. Ex.a, 
o Almirante Silvio Heck, ao asseverar que a crise pode recrudescer. Deus nos 
livre! O govemo ja foi forgado a emitir cerca de quarenta e seis bllhoes de cru- 
zeiros e ainda vamos desejar o recrudescimento da crise? Nao acredito que o 
eminente Almirante ainda pense assim! 

For isso pego, aos ministros que foram eleitos, que se lembrem de que nao 
estao mais na Camara dos Deputados, estao no Conselho de Ministros; estao nas 
fungoes do Executive e precisam programar para executar. Nao podemos falhar 
agora, nos, Parlamentares, que demos prova tao grande de respeito a Constl- 
tuigao, na defesa do regime! 

Nao podemos fracassar quando colocam, nas nossas maos, o poder. 
E mais facil criticar, sobretudo quando se critica sem base. Advirto, por- 

tanto S. Ex.8-5, os Srs. Ministros, que estao agora no Executive, para que nao se 
desculdem nem se deixem empolgar pela gloria de termos vencido a crise; que, 
conscientemente, com senso de responsabilidade que em cada um de nos existe, 
deem o melhor dos seus esforgos as suas fungoes. 

O povo, que esta la fora e certamente nao compreendeu bem todo o movl- 
mento dessa guinada ao ver que o Congresso tern prestigio, que o poder desar- 
mado conseguiu debelar essa crise de tamanha proporgao, espera tambem que os 
congressistas, no Executivo, deem provas do que sao capazes. 

For esses motives, desta tribuna, me dirijo aos Ministros recem-eleltos. 

Visitei hoje alguns. Encontrei poucos. Uns foram para os seus Estados, ou 
porque foram escolhidos Ministros, ou porque estamos proximos de novas eleigoes. 
Outros ficaram em Brasilia. Mas os gabinetes ainda nao foram organizados. Pa- 
rece-me que a imprensa deve dar destaque, enfase, a esse fato: os Srs. Ministros 
nao tern ainda os gabinetes organizados e o tempo esta passando. Nao ha sequer 
programagao. 

O Sr. Femandes Tavora — Da V. Ex.a licenga para um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pols nao. 
O Sr. Femandes Tavora — Os Ministros descuidaram-se poque nao sabiam 

que havia um fiscal observando-os. (Riso.) 
O SR. LIMA TEIXEIRA — £ esse o meu papel nesta Casa. Estou flscalizando 

o Gabinete, advertindo-o. 
Se o Sr. Janio Quadros tivesse seguido meus conselhos nao teria caido tao 

depressa. Adverti S. Ex.a quanto a sua politica internacional; quando condecorou 
"Che" Guevara. Protestei veemente desta tribuna com relagao a Mlssao Sovletlca. 
Fiz ver que os caminhos que S. Ex.a trllhava eram perigosos. Mais tarde saberemos 
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quais os motivos da sa'da do Sr. Janio Quadros. Nao foi ainda esclarecido por que 
deixou o governo. Um dia o sera. 

O Sr. Fernandes Tavora — Ve V. Ex.a que se o Brasil ainda nao tomou o 
rumo certo nao foi por falta dos seus conselhos. fi que nao os seguiu. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Aqui procure! sempre, meu caro colega, eooperar. 
0 Sr. Fernandes Tavora — Sou dos primeiros a reconhecer que V. Ex.a sempre 

da bons conselhos. Pena e que os governos nao os adotem. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Como oposicionista, procure! advertir S. Ex.a, o Sr. 

Presidente da Republica. 
Considero verdadeiros herois os que defendiam o Sr. Janio Quadros, pois 

S. Ex.a tinha tan grande desprezo pelo Legislative, que nem recebia os parla- 
mentares. 

O Sr. Fernandes Tavora — Heroi, nunca fui. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Entretanto, S. Ex.as o defendiam com ardor e 

entusiasmo extraordinarios; e o Sr. Janio Quadros nem sequer ihes dava a com- 
pensaqao de recebe-los em audiencia. 

Esse um dos motivos das minhas criticas, mas criticas no bom sentido, criticas 
construtivas, realizadoras e nao apenas combate ao Governo. 

Alias, o Sr. Janio Quadros nao sofreu muita oposiqao pois estava ainda em 
fase de experiencia. Acredito mesmo que pudesse fazer um bom governo, no future, 
pois tinha qualidades para isso. 

Entretanto, conforme declare!, em varios discursos nesta Casa, se S. Ex.a 

tomava atitudes de alta responsabilidade, repentinamente parece que perdla o 
senso da realidade e descia a coisas menores, como o caso das brigas de galos. 
Tinha atos dignos de um grande Chefe de Estado e, mais tarde, preocupava-se 
com a roupa dos funcionarios publicos. 

Essa absorqao absoluta do Executive, talvez tivesse concorrido para a remincia 
de S. Ex.a, o que todos lamentamos. Eu, particularmente, lamento, porque S. Ex.a 

me dava iniimeras oportunidades de vir a tribuna crltica-lo. (Riso.) Agora, nao 
sei se as terei. O Presidente Joao Goulart e um homem muito experimentado, 
habil, alem de meu amigo, e governara com todos os Partidos, inclusive com o 
Partido Social Democratico. Este, alias, comegou muito bem, pois dispoe de quatro 
Ministerios. Conta tambem com o que e ocupado pelo Sr. Tancredo Neves. O PSD, 
de todos os Partidos, foi o que se saiu melhor na crise, bem a cavalheiro. Meu 
partido foi o que ficou plor. 

O Sr. Lobao da Silveira — V. Ex.a esta enganado. O partido de V. Ex.a tern 
a faca. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — O Partido Trabalhista Brasileiro, por muito favor, 
foi para a area mais perigosa, a politica internacional; e ainda teve o Ministerio 
da Saude. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Essa foi uma reivindicagao do Partido Trabalhista 
Brasileiro. 

O Sr. Aloysio de Caryalho — O Partido Trabalhista Brasileiro teve o Minis- 
terio do Trabalho, mas nao o aceitou. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Foi um erro do PTB nao ficar com a Pasta do 
Trabalho. Os trabalhadores nao compreenderao, porque nao quisemos assumir 
responsabilldades. Sabiamos que era uma pasta dificil, cheia de armadilhas, mas 
deveriamos ter tido a coragem de assumir essa responsabilidade, para a defesa 
das justas relvindicagoes do operariado. Os trabalhadores, os sindicatos e as 
confederagoes, jamais compreenderao as razoes que levaram o Partido Traba- 
lhista Brasileiro a nao aceitar a Pasta do Trabalho, justamente na ocasiao em 
Que o seu Presidente assumia o Governo. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Deve mesmo haver um misterio em torno dlsso. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade. Fazendo soar a campainha.) — Lembro 
ao nobre Senador Lima Teixsira que dispoe apenas de tres minutos para termi- 
nar suas consideragoes. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Vou concluir. Sr. Presidente. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Heribaldo Vieira — V. Ex.a reconhecs que o Partldo Trabalhista Brasl- 

leiro nao aceitou a pasta do Trabalho e pleiteou o Ministerio das Relagoes Exte- 
riores? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Eu nao. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Mas V. Ex.a sabe dlsso. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Quern o d'isse foi o Senador Aloysio de Carvalho. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Eu disse, apenas, que o Partido Trabalhista Bra- 

sileiro nao quis a Pasta do Trabalho. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Portanto, o nobre Senador Lima Teixeira so tem 

que se queixar do proprio partido. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Estou sabendo agora. Nas horas de perigo estou 

a frente dos acontecimentcs, mas nas horas em que ha calma, em que tudo se 
acerta, nao aparego nem aos amigos, porque estao bem e naturalmente nao 
precisam de mlm. Desconhego se foi mesmo o PTB que recusou a Pasta do Tra- 
balho. O Senador Aloysio de Carvalho me transmltlu essa informagao e eu 
acredito em S. Ex.a por isso digo que o Partido agiu raal. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Lamento a injustiga felta a V. Ex.®, qua liderou 
o Partido Trabalhista Brasileiro com tanto brilhantismo e denodo. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — O fato de haver o PTB recusado o Minist6rio 
do Trabalho e piibllco e notorio. Nao o sei por que tenha vivldo nos bastldores 
da crise ou nas intlmidades do Partido Trabalhista Brasileiro, sei porque os 
jornais tod'os noticiaram e ninguem desmentiu. E V. Ex.® acaba de confirma-lo, 
achando que o PTB devla ter reivindicado a Pasta do Trabalho. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — O PTB devia ter assumido a responsabilidade. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Deve ter havldo algum misterio no fato de 

caber a um representante do Partido Democrata Cristao. A Pasta do Trabalho 
para o Partido Trabalhista Brasileiro talvez criasse suspeigoes, aborrecimentos, 
situagces a que o Partido fugiu. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Pretendia, Sr. Presldente, como disse, fazer um 
discurso rapido. O habito da Oposigao entretanto me conduziu para esse cami- 
nho. Nao e que deseje fazer oposigao, mas estou receioso de que o Gabinete nao 
esteja trabalhando como devia. Nao tive boa impressao. Nao encontrel os gabi- 
netes mlnisteriais em funclonamento. Vou fiscalizar. Nao quero os gabinetes 
parados, quero-os operosos, por isso, alerto desta tribuna tanto quanto alertava o 
Sr. Janio Quadros. Fago votos tambem para que os mlnlstros mllltares que 
deixaram suas Pastas, ja se tenham entendldo e que haja paz neste Pais, para 
que possa haver progresso. Acredito e mantenho conflanga no regime parla- 
mentarista; mas que os ministros, tenham cuidado, trabalhem. Nao 6 mais 
Legislative, e mesmo Pcder Executive o de que estao investidos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Calado de Castro para explicagao pessoal. 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, aca-bo de receber telegrama 

do General Machado Lopes, Comandante do 3.° Exercito, a respelto d'e um pro- 
jeto apresentado a Camara dos Deputados concedendo-lhe o titulo de Marechal. 

O telegrama do General Machado Lopes vem, mais uma vez, conflrmar o 
espirito daqueles militares que se mantlveram fidis a lei e d Constltuigao. Vou 
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le-lo para que conste dos AnaLs desta Casa, e a fim de que os Srs. Senadores 
possam decidlr com perfeito conhecimento de causa, quando o projeto aqui 
chegar. 

Diz o telegrama: 
"Telegrafei ao Deputado Vasconcelos Torres pedindo que retirasse o 

projeto para mlnha promocao, declarando que tal honraria devia ficar 
unica e exclusivamente restrita a pessoa do Marechal Mascarenhas de 
Moraes. Sinceramente nao desejo essa homenagem. Ass.) General Macha- 

do Lopes. Comandante do 3.° Exerclto" 
O objetivo, como disse a V. ExA, e apenas fazer o registro nos Anais do 

Senado, de mais um gesto elevado e nobre do meu prezado companheiro e 
dileto amlgo, General Machado Lopes. 

O Sr. Fernandes Tavora — Fermite V. Ex.a um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Com todo o prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Esse telegrama foi circular. Eu o recebl e natu- 

ralmente, outros senadores tambem, o que vem confirmar a nobreza do gesto 
do General Machado Lopes. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Obrigado a V. Ex.a (Muito bem!) 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa projeto de lei que 
vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido e despachado a Comissao de Constitui?ao e Justi^a, o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N." 36, DE 1961 

Considera de utilidade publica a Obra do Estudante Pobre do Cole- 
gio Militar do Rio de Janeiro. 

Art. 1.° — E considerada de utilidade publica a Obra do Estudante Pobre 
do Coleglo Militar do Rio de Janeiro, com sede na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado da Guanabara. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data cfa sua publlcagao. 

Justifica^ao 

Trata-se de organizagao que se constltuiu ha numerosos anos a fim de 
prestar asslstencia a alunos pobres do Col^gio Militar do Rio de Janeiro. 

Essa finalidade benemerita, ela a realiza, princlpalmente, pelo pagamento 
de matriculas e pelo forneclmento de pegas de enxoval, dinheiro e material 
escolar. Isso, com o mais elevado espirito de solldarledade humana, slgllosa- 
mente, a fim de que se nao sintam envergonhad'os aqueles que recebem a ajuda. 

O titulo de utilidade publica, que ora se propoe para a Obra do Estudante 
Pobre do Colegio Militar do Rio de Janeiro, 6 justo premio e incentive, que se 
Ihe deve. — Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Comunico ao Plenario, que apos 
entendimentos com a Mesa da Camara dos Deputados, esta Presidencla deli- 
berou convocar sessoes con juntas do Congresso Nacional para os dias 13 e 14 
do corrente mes, as 21 horas e 30 minutos, a fim de prosseguir na aprecla?ao 
do veto presldencial ao Projeto de Lei que reorganiza o Minlsterlo das Bela- 
?6es Exterlores, e dd outras providencias. 

Passa-se a 
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ORDEM DO DIA 
Nao havendo numero regimental para a vota?ao da materia constante da 

Ordem cfo Dla e ja tendo sido a mesma discutida, o projeto constara da Ordem 
do Dia da proxima sessao. 

Tem a palavra o nobre Senador Nelson Maculan. 
O SR. NELSON MACULAN — Senhor Presidente, Senhores Senadores, pelas 

condicoes atuais da nossa economia cafeeira, que representa a recelta aprecla- 
vel de cerca de 700 milhoes de dolares anuais e se constltui na principal fonte 
de divisas, hoje entregue a manipulaQao facll e dlrsta de nossos grandes com- 
pradores, sentimos que o controle do mercado de cafe verde ja nao nos perten- 
ce mais. Somente quando nossas planta?6es sao atlngldas por um fenomeno 
climatico devastador, e que, por pouco tempo, entretanto, gozamos de sltua?ao 
reiativamente euforica, durante a qual, de certo modo, comandamos as expor- 
ta^oes brasileiras de cafe. 

Nao nos pertencendo mais o controle do cafe verde e contingenclado a expor- 
tagao de uma quota-convenio, que representa metade de nossa procfu?ao e 
antecipadamente dsstinada aos mercados tradlclonais, quota esta que alnda 
no ultimo ano nao conseguimos exportar, a soluqao que se nos apresenta e efetl- 
vamente a da conquista de novos mercados, esteja-m onde estlverem. 

Mas um grave tropego nos aparece. Os novos mercados nao possuem indus- 
trias organizadas para a torrefaQao do cafe e sao, na quase totalldade, paises de 
economia planificada e dirigida, tornando moroso e a longo prazo o aumento 
de consumo. 

Ka situacao em que nos encontramos, nao poderemos aguardar que o consu- 
mo se desenvolva por essa forma e teremos de encontrar, nos, os grandes interes- 
sados na expansao do cafe, o meio que decida do futuro da nossa principal 
fonte de divisas. 

E a formula, queiram ou nao queiram, e a do cafe soltivel. 
Ja nao mais poderemos retardar a instalaqao da indiistria de cafe soluvel 

em nosso Pais, a mais autentica de todas as industrias. Entretanto, devemos 
impedir que ela caia em maos dos mesmos grupos que hoje controlam no mundo 
inteiro o mercado de cafe verde. 

Nao e possivel continuar nesse compasso de espera. Teremos que tomar uma 
resolugao, corajosa e rapida, para, ainda este ano, iniciar a implantcgao das 
bcses de nossa indiistria de cafe soluvel. 

As medidas terao de ser coraiosas e rapidas, mas rcsguardando sempre os 
superiores interesses do nosso Pais. 

Nao poderemos continuar a construir armazens e pagar fabulosas somas 
de armazenagem, num processo interminavel que, onerando nossa economia prin- 
cipal, nao nos conduz a uma solugao. 

..9s 8ran^es encargos da nossa politica de retengao, ainda necessarla, seriam suficientes para a implantacao da nossa indiistria de cafe soluvel. 

rM.TO
Pr^n^fU'S^' ^travss da Resolugao 161 do IBC, criar condigoes favoraveis para que os propnos cafeicultores, organizando-se em grupos, pudessem parti- 

J. 0 dlr^to, da mdustrializagao do nosso cafe, atraves da garantia da compra do cafe soluvel que viesse a ser produzido. Medidas complementary 

edSrsrborqSd\ddaeS dPoaparoqdUuetogarantind0 3 ^ da pr0dU5a0' tamWm se 

Anulada a Resolugao 161, dlvulgou-se a Resolugao n.0 195, que limita, para 
a concessao de determinados favores, a nossa produgao a 300 mil sacas anuais, 
quando a resolugao anterior prevla um limite maximo inicial de um mllhao 
de sacas. Ate o momento, mnguem se apresentou, nem mesmo as 11 firmas 
que antenormente pretendiam fabricar o soluvel. 
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Enquanto o tempo passa e nao instalamos a nossa industria, Costa Rica, 
Mexico, Sao Domingos, Guatemala, Chile — ate o Chile que nao produz cafe! 
— e varies paises da Africa e da Europa se nos antecipam e partem rapidamente 
para a industrializaqao do cafA 

Entrementes, continuamos a estocar caf6, com despesas que vao-se acumu- 
lando, enquanto nosso cafe estocado se deprecia com o tempo. 

Analisando serenamente a Resoluqao 195 do IBC, verificamos que nenhum 
de seus artigos estabelece o incentive necessario para a implantagao de nossa 
industria de cafe soluvel, por grupos nacionais. 

A Instruqao 205 da SUMOC manda reter 22 dolares por saca de caf6 cru, 
na exportaqao, mas o soluvel esta isento dessa retengao cambial. Com essa 
vantagem, e devido as somas fabulosas necessarias a Implantaqao da industria 
do soluvel entre nos, observa-se que somente grupos economicamente poderosos 
teriam condiqoes excelentes para aqui se localizarem e industrializar nosso cafe, 
e talvez ate concorrer vantajosamente com o nosso cafe verde. 

Ora, sendo o caf6 soluvel o meio certo e indicado para a conquista de novos 
mercados, onde as transaQSes comerciais se operam de govemo para govemo, 
nao poderemos jamais deixar escapar essa oportunidade que temos, controlando 
a sua produqao, atrav^s de industrlas nacionais, formadas com capitals dos 
agrlcultores e do Estado, e, na hipotese, termos a coragem civica de estatizar 
a produgao do cafe soluvel, a exemplo do que ja fizemos com o petroleo. 

Esta definigao ja esta tardando e os prejuizos para nosso pais se avolumam. 
Poderiamos, a partir de 1982, estar industriallzando pelo menos 1.000.0000 de 
sacas por ano, que nos deveriam proporcionar uma renda de 67 milhoes de 
dolares, a qual se devem adicionar as importancias que seriam poupadas: cerca 
de 100 milhoes de cruzeiros anuais, de armazenagem, e 44 milhoes de dolares, 
correspondentes ao desempate de capital referente a cafes ja tldos como inven- 
daveis, alem dos reflexos beneficos que a drminuiqao dos estoques traria sobre 
as cotaqoes internacionais do cafe verde. 

Continua a crescer no mundo inteiro a produqao do cafe soluvel e o seu 
consume aumenta constantemente, pelas facilidades de seu preparo, podendo-se 
aflrmar, sem perigo de erro, que nos proximos dez anos, o incremento da utili- 
zaqao do cafe soluvel fard com que ele predomine sobre o cafe cru no consumo 
mundial. 

Nao poderemos continuar estaticos a espera de fatores climaticos para solver 
nosso problema de cafA Somente atravds do cafe soluvel, poderemos efetiva- 
mente reconquistar o comando da exportaqao braslleira de cafe, pois a medida 
que nossos estoques acumulados forem se desbastando e que efetivamente pode- 
remos conduzlr o future de nossa economia cafeeira para rumos mais tran- 
quilos. 

Tenhamos coragem e o proprio cafd soluvel fornecera os meios para sua 
implantaqao, pois atd ofertas de maquinario em troca de cafe soluvel tem-nos 
chegado As maos. Unamo-nos, produtores e Govemo, e demos a largada declslva 
da nossa llbertaqao economlca para conquistarmos nossa emanclpaqao politlca. 

Chegou o momento. Acredltemos na superioridade de nossa gente e, sem res- 
triqoes, apoiemos a iniciativa de implantar no Brasil a mais autentica de todas 
as Industrlas, que 6 a do caf6 soluvel, que restabelecera o equilibrio de nossas 
finanqas, proplciando recursos indlspensaveis para investimentos de carAter socio- 
economicos, com os quais poderemos atender nosso povo e engrandecer o Pais. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTS (Moura Andrade) — Nao hA mais oradores inscrltos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando para a 
de amanha a segulnte 
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ORDEM DO DIA 

1 
Vota^ao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 89, de 1960 

(n.0 2.897, de 1957, na Casa de origem), que assegura aos agentes da inspegao 
do trabalho, participa?ao nas multas decorrentes de infraqoes de dispositlvos 
da legisla?ao trabalhlsta, tendo 

PARECERES sob n.0s 443, 444 e 528, de 1961, das Comlssoes 
— de Legisla^ao Social, favoravel; e 
— de Financas, favoravel, sugerindo apenas que se substituam a expressao 
Minlsterio do Trabalho, Industria e Comercio, pela 
Ministerio do Trabalho e Previdencia Social; 
— de Servigo Public© Civil, favoravel. 

2 

Discussao unica da redagao final do Projeto de Resoluqao n.0 36, de 1961, 
que suspend© a execuqao do Decreto n.0 365, de 11 de dezembro de 1942, do Estado 
do Rio Grande do Sul, julgado inconstituclonal pelo Supremo Tribunal Federal 
(reda?ao oferecida pela Comissao de Redaqao em seu Parecer n.0 539, de 1961). 

3 
Discussao unica da redaqao final do Projeto de ResoluQao n.0 37, de 1961, 

que suspend© a execuqao do art. 160 da Constituiqao do Estado do Rio Grande 
do Sul, julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (redaqao ofere- 
cida pela Comissao de Redagao em seu Parecer n.0 534, de 1961). 

4 

Discussao unica da reda?ao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Camara n.0 175, de 1959 (n.0 3.257, na Casa de origem) que autoriza 
a criaqao de escola de enfermagem no Parana e federaliza a Escola de Enfer- 
meiras do Hospital Sao Paulo e a Escola de Enfermagem do Recife fredagao 
oferecida pela Comissao de Redaqao em seu Parecer n.0 537, de 1961). 

5 

Discussao unica da redagao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Camara n.0 160, de 1959 (n.0 1.882, de 1956, na Casa de origem) que extlngue 
a Comissao Executiva dos Produtos da Mandioca (reda?ao oferecida pela Comis- 
sao de Reda?ao em seu Parecer n.0 536, de 1961). 

6 
Discussao unica da reda?ao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei 

da Camara n.0 31, de 1961 (n.0 439, de 1959, na Casa de origem) que dispensa 
de inspegao medica periodlca os funcionarios publlcos aposentados que contem 
sessenta anos de idade ou mais de 30 de serviQo (redaqao oferecida pela Comissao 
de Redagao em seu Parecer n.0 538. de 1961). 

Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sesssao as 16 horas e 15 minutes.) 



158.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 13 de setembro de 1961 

PRESIDENCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CUNHA MELLO 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacha- 
rlas de Assump?ao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Remy Archer — 
Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Fausto Cabral — Fer- 
nandes Tavora — Menezes Pimentel — Reginald© Femandes — Dix-Huit Rosado 
— Novaes Filho — Jarbas Magalhaes — Barros Carvalho — Afranio Lages -»• 
Lourival Fontes — Heribaldo Vieira — Ovldio Teixeira — Lima Teixeira — Aloy- 
sio de Carvalho — Ary Vianna — Jefferson de Agular — Caiado de Castro — GH- 
berto Marinho — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Lopes 
da Costa — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Daniel Krleger — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Usta de presenga acusa o compa- 
recimento de 37 Srs. Senadores. Havendo niimero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2.0-Secretario precede a leitura da Ata da sessao anterior, qub, 
posta em discussao, 6 sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N.0 540, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga do Senado ao Projeto de Lei 
da Camara n.0 167, de 1959 (n.0 255-B, na Camara), que dispoe sobre a 
inscrigao de funcionarios e serventuarios da Justiga em concurso publico 
de provas e titulos. 

Relator: Senador Heribaldo Vieira 

£ de autoria do nobre Deputado Nelson Carneiro o projeto em exame, cuja 
materia esta toda ela contida no seguinte artigo: 

"Art. 1.° — Os funclonirios e serventuarios da Justiga com mp's 
de 5 (cinco) anos de prdtlca forense, que forem bachar&s em ciencias 
jurldlcas e socials, poderao Inscrever-se em qualquer concurso publico 
de provas e titulos para preenchlmento de cargos nas repartlgoes publi- 
cas federals, estaduals, municipals, autarquicas, nas sociedades de econo- 
mla mlsta e em qualsquer empresas estatals ou paraestatals, Indepen- 
dentemente de inscrigao na Ordem dos Advogados do Brasil e das demals 
formalidades pertlnentes a essa entidade." 

O projeto foi justlficado com base nos arts. 141, § 1° e 184 da Constltulgao 
Federal que estabeleceu que "todos sao Iguals perante a lei" e que "os cargos 
publicos sao acesslvels a todos os braslleiros, observados os requlsitos que a lei 
estabelecer". No entanto os funcionarios e serventuarios da Justiga, pelo fato 
de nao poderem Inscrever-se na Ordem dos Advogados do Brasil, estao Impedldos 
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de prestax concurs© para cargos na Magistratura, no Ministerio Public©, nas 
Provedorias 'e nas Assistenclas Juridicas Oficiais, o que fere aqueles principios 
de isonomia contidos nos invocados dispositivos da Lei Magna. 

Na verdade o art. 141, I 1.°, e molest ado com a desigualdade reinante, Mas 
o art. 184 visa, ao nosso ver estabelecer o prlncipio de acessibilldade de todos 
os brasileiros aos cargos publlcos e contem uma restriqao de ordem politlca, 
pois exclui os estrangeiros do acesso aos cargos publlcos, porque, como dlz 
Barbalho, o direito de exerce-los conta-se entre os dlreitos politlcos e destes nao 
podem gozar os estrangeiros, pois nao pertencem a comunhao politica brasileira. 

A Comissao de Constitui^ao e Justiga da Camara apresentou ao projeto uma 
emenda adltiva, acrescentando ao artigo 1.° o seguinte paragrafo: 

"Paragrafo unico — o candidate devera provar que nao pod© ser 
inscrito ou teve sua inscricao concedida ou suspensa, na Ordem dos 
Advogados do Brasil, por ser funcionario ou serventuario da Jus tig a." 

A emenda nao tinha procedencia e era mesmo inocua, pois a so circunstancia 
de ser funcionario ou serventuario da Justiga faz a almejada prova de que a 
inscrigao na Ordem dos Advogados nao pode ser feita, ou foi cancelada ou sus- 
pensa, pois a vedagao a inscrigao esta expressamente contida nos arts. 13, III 
e 10, III do Regulamento da Ordem, baixado com a Lei n.0 1.183, d© 28-8-1950. 

O Plenario rejeitou a emenda e aprovou o projeto. 

No Senado, manlfestaram-se, favoravelmente, as Comissoes de Justiga e de 
Servigo Publico Civil. 

Incluido na Ordem do Dia e dela retirado para ser ouvida a Ordem dos 
Advogados do Brasil, a requerimento do Senador Mem de Sa. 

A Ordem dos Advogados do Brasil ©m atendimento a solicitagao e apos 
debates e pronunciamentos controvertidos, por maloria de votos deliberou proper 
a adogao de uma emenda ao projeto no sentido de: 

a) que restrinja a dispensa da prova de inscrigao na Ordem aos funcionarios 
© serventuarios que, sendo bachareis em ciencias juridicas e socials, tenham 
mals de clnco anos de exerciclo nos servigos das secretarias dos Tribunals, 
Auditorias, e dos Cartorios das Escrivanias das Varas do Crime, do Civel, da 
Pazenda Publica, de Famllia, de Orfaos e Sucessoes, de Menores, de Registros 
Publlcos e Acidentes do Trabalho; 

b) que llmita a eficada do projeto aos cargos da Uniao, do Distrito Federal 
e dos Territdrlos, bem assim de suas autarqulas, orgaos paraestatais e sociedades 
de economia mlsta em que a Unlao, o Distrito Federal e os Territorios tenham 
participagao majoritaria. 

Na prlmeira parte da sugestao da Ordem visa-se especificar os lugares, onde 
a pratica forense deve ser adquirida, indicando como tals as secretarias de 
Tribunais, Auditorias e Cartorios das Escrivanias que indica, esquecendo que 
esses cinco anos de pratica forense podem, em parte, terem sido adquiridos 
no foro em geral, no exerciclo da advocacia, antes da nomeagao do funcionario. 
Assim, afigura-se-nos que, na generalldade do projeto, melhor se evitara exclu- 
soes nao desejadas e prejudlciais. 

A segunda parte da proposta da Ordem tern em mira limitar os efeitos da 
lei a esfera legislativa da Uniao, deixando ao talante dos Estados e Municipios 
a adogao ou nao da salutar providencia. 

Parece-nos acertado esposar a orientagao. Se estivessemos dispondo sobre 
alteragao ao Regulamento da Ordem ou sobre assunto concernente k profissao 
dos advogados, nada haveria a opor. Mas ocorre que se esta legislando sobre 
materia estatuaria da competencia especifica da Uniao no que dlz respeito aos 
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seus servidores que nao comporta regra que venha alterar materia estatutaria 
da competencia privativa dos Estados ou dos Municipios. Cada uma dessas entl- 
dades deve regular, ad libitum, tudo que disser respeito aos seus servidores, res- 
peitadas tao-somente as normas mestras estabelecidas na Constitui^ao, sem que 
qualquer delas — a Uniao, os Estados e os Municipios — possa Interferir nas 
atribuicoes umas das outras. 

A Constituigao Federal ao dispor no art. 5, XV, da Constituigao sobre o quo 
Ihe compete legislar nao incluiu o Direito Administrativo e foi tnais clara quando, 
ao artigo 18, § 2.°, estabeleceu que os Estados provarao as necessidades da sua 
administragao. E, ainda, quando flxou, no art. 25, que somente a organizagao 
admlnistratlva do Distrito Federal e dos Territorios regular-se-ao por lei federal, 
o que importa dizer que as organizagoes administrativas dos Estados e Municipios 
sao destes prlvativas. 

Nessa ordem de arguemntos opinamos favoravelmente ao projeto, que visa 
corrlgir desigualdade que nao se compadece com o disposto no f 1.° do art. 141 
da Carta Magna. Mas, quanto a sua constitucionalidade, entendemos que esta 
condicionada k aprovagao da emenda que apresentamos, a seguir: 

EMENDA N.0 1 (CCJ) 

Ao art, 1.° de-se a seguinbe redagao: 

"Art. 1.° — Os funcionarios e serventuarios da Justiga, com mais de 5 
(cinco) anos de pratlca forense, que forem bacharels em ciencias juridicas 
e sociais, poderao inscrever-se em qualquer concurso publico de provas e titulos, 
para preenchimento de cargos nas repartigoes publicas da Uniao, do Distrito 
Federal e dos Territorios, bem assim de suas autarquias, orgaos paraestatais e 
sociedades de economla mista, independentemente de inscrigao na Ordem dos 
Advogados do Brasil e das demais formalidades pertlnentes a essa entidade." 

Sala das Comissoes, 9 de agosto de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente 
■— Heribaldo "Vieira, Relator — Lima Teixeira — Daniel Krieger, vencido 
— Lourival Fontes — Miguel Couto, vencido — Brasilio Celestino. 

MENSAGENS 

Do Sr. Presidente da Republica, de 11 do mes em curso, restituindo autd- 
grafos de proposigoes legislativas sancionadas, a saber: 

N° 203 (n.0 de origem 490) — Projeto de Lei da Camara n.0 42, de 1961; 

N.0 204 (n.0 de origem 491) — Projeto de Lei da Camara n.0 72, de 1961; 

N.0 205 (n,0 de origem 492) — Projeto de Lei da Camara n.0 70, de 1961. 

OFlCIOS 

Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, de 11 do mes em curso, 
restituindo autografos de proposigoes legislativas sancionadas pelo Sr. Presidente 
da Republica, a saber; 

Of. n.0 1.455 — Projeto de Lei da Camara n.0 105/58; 

Of. n.0 1.456 — Projeto de Lei da Camara n.0 4/56; 

Of. n.0 1.457 — Projeto de Lei da Camara n.0 248/57. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) _ Sobre a mesa requerimentos que 
vao ser lidos pelo Sr. l.0-Secretario. 

Sao lidos os seguintes: 
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REQUERIMENTO 
N.0 360, de 1961 

Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Intemo, requ'eremos urgencia 
para o Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 1961, que altera a Lei n.0 1.779, de 
22-12-52, que criou o Instituto Brasileiro do Cafe, e da outras providencias 

Sala das Sessoes, 13 de setembro de 1961. — Caspar Velloso (Lider do PSD). 

REQUERIMENTO 
N.0 361, de 1961 

Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgencia 
para o Projeto de Lei do Senado n.0 35, de 1961, que prorroga vencimentos de 
dividas civis © comerciais. 

Sala das Sessoes, 13 de setembro de 1961. — Fausto Cabral (Lider do PTB) 
— Heribaldo Vieira (Lider da UDN) — Novaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nos termos reglmentais, os reque- 
xlmentos que acabam de ser lidos serao votados ao final da Ordem do Dia. 

Esta finda a leitura do expediente. 

Tern a palavra o nobre Senador Guido Mondin, primeiro orador inscrito. 

O SR. GUIDO MONDIN — Sr. President©, Srs. Senadores, quern, como nos 
parlamentares, vive aqui em Brasilia, desde a sua inauguragao, ou se adaptou 
a vida da eidade ou nao se adaptara mais. fi certo que ainda nao a sentlmos como 
aqueles que a construiram, como aqueles que para aqui vieram desde a primeira 
estaca, amargaram a solidao impiedosa, a nostalgia cruel, a remincia de todo 
o conforto. Mas alcangamos ainda o suficiente para gravar em nossa memorla 
os primeiros dias, ao impacto de uma transformagao radical em nossos habitos 
e nosso conforto. Quando hoje ©screvo em meu bureau sem po, lembro o caixote 
vazio em que fazla mlnhas refelgoes e ao mesmo tempo servia-me de escrlva- 
nlnha. Quando agora repouso das canseiras quotidianas, lembro o catre em que 
dormia © que se esforgava por ser um leito. Quando o padelro me traz o pao 
a porta, lembro as compras que fazia na Cidade Livre, mlsturando poeira e 
suor num mingau de descompusturas. Level dias para acertar meu endereco e 
mais dias ainda para compreender este labirinto de trevos e retornos. 

Imprecava contra tudo, mas teimava. Os que se elegeram, como eu, nas ulti- 
mas eleigoes para o Parlamento sabiam que tlnham encontro marcado com 
Brasilia. £ certo que este encontro reservava surpresas dificilmente prevlsiveis. 
Has vieram e foi precise enfrentar uma batalha, particularment© a dos senti- 
mentos e dos habitos sedlmentados. Quanta vez busquei, num esforqo de iraagi- 
na?ao defensiva, ouvir no vento ululante o cantico embalador das ondas nas 
praias qu© deixamos, e outras yezes pensando ver nestas timldas eleva?6es que 
circundam a cidade, o pico majestoso das montanhas que ficaram tao dlstantes. 
Brasilia, entretanto, qual uma mulher compreensiva, entendla e desculpava nos- 
sas emoqoes e nossas rea?6es. Oferecia-nos, entao, a compensagao de fasclnantes 
alvoradas e crepusculos esmagadores. Ela foi, pouco a pouco, penetrando nossos 
musculos, nossos neryos, nossas celulas. Passou dos sentidos para a alma e nela 
aninhou-se. Estava vivendo em nos no milagr© estupendo da integraqao. 

Nao me arrependerel nunca das minhas imprecaqoes. Desconfio multo dos 
que veem e se deslumbram. Prefiro os que confessam as angustias da adaptaqao. 
Nestes, quando o amor nasce tern a exuberancia das floraqoes da primavera. 
E e neles que vamos encontrar a imensa legiao dos lutadores e defensores de 
uma Brasilia humanlzada. 

Por que falo assim? E que se vai dar a Capital Federal um novo Prefeito 
© eu vim dizer da minha tribuna que me allnho entre aqueles que entendem 
que o Prefeito de Brasilia, acima de tudo, tern de ter por esta cidade um senti- 
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mento de absoluta integragao, penetrado do espirito e das intimas relagdes dos 
problemas que so a longa vivencia e profunda sensibilidade revelam, 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a tem toda a razao. 
O SR. GUIDO MONDIN — Nao ha exagero nem Utopia n'esta afirmacao. 

fi uma verdade tao sentlda que o proprio povo se articula, reclamando para a 
administragao da Capital Federal um homem com ela identiflcado. 

Criou-se um slogan para esta campanha: "Um homem de Brasilia para 
Brasilia". 

Nao cometa nenhum Partido Politico a insensivel e impatriotica atitude de 
querer impor um nome, pela mesquinha e estreita ideia de reivindicar para suas 
hostes a administragao da Capital. Os apetites da politica de campanario nao 
podem cevar-se num posto que deve pairar mais alto, longe do alcance das 
malsinadas ambigoes eleitorais. Nenhum regionalismo deve prevalecer na esco- 
Iha do homem de que Brasilia necessita, acima de rancosos criterios ou de into- 
leraveis compensacoes partidarias. 

Muito bem assinalava o Correio Braziliense no seu editorial de ontem: 

"O Prefeito de Brasilia nunca foi nem deve ser escolhido segundo a 
sua certidao de batismo, nem sua filiaqao partidaria, mas pelos services 
que tenha prestado ou possa prestar ao desenvolvimento da cidade, a 
sua plena integracao nos destines que Ihe foram tra?ados por tantos 
seculos de idealism© e quase um lustro de luta homerica." 

O Sr. Pedro Ludovico — Da-me V. Ex.a licenga para um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN — Esta V. Exa com o aparte. 

O Sr. Pedro Ludovico — Quern e essa pessoa que ja prestou relevantes servi- 
50s a Brasilia? 

O SR. GUIDO MONDIN — Sabe V. Ex.a que Brasilia possui, hoje, muitos 
nomes capazes de preencher, a contento, o cargo de seu adminlstrador. 

O Sr. Pedro Ludovico — Nao duvldo. Ha aqui homens ilustres, ambientados 
em Brasilia, desejosos do seu progresso, capazes de exercer, com muito brilho, 
o cargo de Prefeito. Quando, porem, se falou em que Goias indicasse o Prefeito 
de Brasilia, nao foi assim tao erradamente. O elemento goiano esta direta e 
estreitamente ligado a esta cidade, conhece as suas necessidades e os seus pro- 
blemas. Basta dizer que o Estado de Goias fornece para a Capital da Repubiica 
a maioria dos generos de primeira necessidade, notadamente a came que vem, 
toda ela, dos frigorificos de Goiania, de Anapolis e de outras cidades do sul do 
Estado. Convem ainda acentuar que Goias cedeu mais ou menos cinco mil quilo- 
metros quadrados de seu territorio para neles ser construida Brasilia. O povo 
goiano dedicou-se, de corpo e alma, ao ideal da nova Capital, trabalhou e lutou 
por ele. Assim, nao vejo qualquer inconveniente em que seja um goiano candi- 
date a Prefeltura de Brasilia. Estou, porem, com V. Ex.a, quando afirma que nao 
se deve escolher o cargo para 0 homem, mas o homem para o cargo. O admi- 
nlstrador desta cidade deve ser um tecnico, um homem que amie Brasilia. Dis- 
cord©, porem, quando se diz que Goias nao pode indicar o candidate a Prefeito 
desta cidade. Penso, inclusive, que nenhum brasileiro possa se interessar mais 
pelo progresso de Brasilia do que um goiano. 

O SR. GUIDO MONDIN — Pretendo, com essa intervengao, deixar muito 
claro o meu pensamento a respeito do tipo de homem que deve administrar 
Brasilia, dos sentimentos que deve possuir, da vivencia e convivencia que deve 
ter, para bem administrar esta cidade. Administrar Brasilia nao e administrar 
0 Rio de Janeiro, Porto Alegre ou Goiania. O Prefeito desta Capital ha que ter 
0 espirito de Brasilia. Eis por que apoio as palavras do editorial de ontem do 
Correio Braziliense quando diz que; 
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"O Prefeito de Brasilia nunca foi nem. dev© ser escolhido segundo a 
sua certidao de batismo, nem sua filia?ao partidaria." 

Nao importa de onde venha, que seja gaiicho ou goiano, mas que tenha 
aquelas qualldades sentimentais. 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a talvez esteja completamente enganado. Essa 
campanha, ontem divulgada nos jomais de Brasilia, foi encomendada, paga in- 
clusive. A reuniao de candangos, na tarde de ontem, foi tambem encomendada. 
Mas o tiro saiu pela culatra, porque os homens que foram ao Palacio do Planalto 
disseram que querlam noroes novos, e nao os antigos, na direqao de Brasilia. 

O SR. GUIDO MONDIN — Creio que minha intervenqao, se ocorre nesta 
tarde, e porque estamos culdando de dar a Brasilia um novo Prefeito. Este e o 
meu objetivo ao falar e intervir neste assimto. Nao pretendo que minhas pala- 
vras tenham qualquer vinculagao com os movimentos de rua. Cltei-os, apenas, 
para demonstrar que, de qualquer forma, o povo de Brasilia esta compreendendo 
que precisamos ter na administraqao da nova Capital precisamente um homem 
com as qualidades que eu vinha proclamando. 

Prossegue ainda o editorial: 

"Precisamos, na conducao dos destines do Distrlto Federal, de quern 
ame a cidade, de quem possa admlnistra-la sem prejuizos nem precon- 
ceitos, de quem, jamals, possa transformar-lhe o Erario numa cornuco- 
pia de favores." 

E exatamente assim. Que nlnguem estranho a Brasilia pretenda adminis- 
tra-Ia, unicamente para atender uma soluqao politica. 

O novo Prefeito tera de ser escolhido entre os homens integrados na 
vivencia da Nova Capital. Que tenha condiqoes tecnlcas e sentimentais. Que 
seja a encarnagao mesma deste florao do seculo, que tenha a alma impregnada 
das glorias e das dlficuldades de Brasilia. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. GUIDO MONDIN — Com prazer. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a esta fazendo a apologia do homem inexis- 
tente. Brasilia e uma cidade muito nova, para que surja entre os seus habitantes 
um homem impregnado de tantas qualidades que so geragoes podem sedimentar 
numa civilizagao, a fim de que tal especime desponte na sociedade. Creio que 
se deve escolher para administrar Brasilia um goiano. Essa, a minha tese: um 
goiano, imi fiUio desta terra, porque nao se pode deixar de reconhecer que 
Brasilia e Goias. Se Brasilia e Goias, o homem que V. Ex.a descreve para ter 
essa impregnagao de alma pela terra, para ter a sua vivencia e a sua convi- 
vencia com os homens da terra, nao ha de ser um advena, um Deputado ou 
um Senador de outras plagas, que para aqui veio em 19&0, como nos outros. 
Tem de ser um goiano, um homem que tenha sido marcado pela Historia de 
Goias e, por conseguinte, que tenha essas qualidades de amor a terra a que 
V. Ex.a se refere. Entao, resolvamos a questao dlzendo que, inicialmente, o 
Prefeito deve ser de Goias. Neste ponto, estao de acordo com V. Ex.a, para 
comego de conversa. 

O SR. GUIDO MONDIN — Discordo de V. Ex.a O Prefeito pode ser coinci- 
dentemente de Goias, mas nao necessariamente de Goias. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a esta sendo incoerente. 

O SR. GUIDO MONDIN — Nao estou sendo incoerente. Veja V. Ex.a, vamos 
discutlr do elemento humano, do residente de Brasilia. Aqui nao residem ape- 
nas goianos. O meio e goiano, mas este meio pode ser identico ao de outros 
Estados, particularmente de Estados vizinhos. Consegulntemente, nao devera 
ser necessariamente um filho de Goias. 

O Sr. Paulo Fender — Sera, repito, um advena. 
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O SR. GULDO MONDIN — Creio que deixo bem claro, nesta interven^ao, 
que minha preocupagao e a de que o Prefeito esteja integrado no espirito, 
na alma da Brasilia, sem c que nao fara administragao porque, repito, adminis- 
trar Brasilia nao e admlnistrar qualquer cidade. Ela e uma cidade em que 
tudo e novo, desde o seu aspecto urbanisiico, o seu aspecto arquitetonico e o 
seu estllo de vida, e se o Prefeito for culpado, todos nds sofreremos, em razao 
de nossas vlvencias anteriores. Esse homem tern de ser adaptado a esta Cidade, 
Nao basta, conseguintemente, ser goiano. 

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

O SR. GUIDO MONDIN — Pois nao. 
O Sr. Pedro Ludovico — Precise declarar a V. Ex.a que nem eu nem me a 

filho, o Governador Mauro Borges, pleiteamo.s que fosse por nos indicado o 
Prefeito de Brasilia, Absolutamen.e! Fol ideia do Presidante da Rspublica, 
Dr. Joao Goulart. Nao fizemos, de maneira alguma, qualquer solicitagao neise 
santido. Estou de acordo com V. Ex.a, nobre Senador Guido Mondin; pode ser 
qualquer brasilelro, desde que tenha trabalhado em prol desta terra, tenha 
fe e entusiasmo por Brasilia, porque, em caso contrario, isto correra a matroca. 
Sabe V. Ex.a que houve erros tremendos na construgao de Brasilia. Ainda 
ontem cltei um deles: o da Cidade Livre, que deveria ter sido feita no inicio 
da constru?ao da nova Capital. Nao e possivel que se escolha o Prefeito de 
Brasilia dentre os mesmos elementos que toda a gente sabe que erraram, 

Acho que um goiano podera ser um elemento litil como Prefeito, porque 
tem amor a esse pedago de solo brasileiro. Sendo assim, tern mais condigoes 
para fazer uma boa admlnistragao na Prefeitura de Brasilia, mas estou de 
acordo com V. Ex.a quando diz que pode ser qualquer brasileiro. 

O SR. GUIDO MONDIN — Quero deixar bem ciaro: parece pela inbervengao 
do nobre colega que estou fazendo campanha contra determinado goiano. Nao! 
E meu sentido positive, afirmar o tipo de homem que entendo deva ser esse 
administrador. 

O Sr. Vivaldo Lima — Perdoe-me V. Ex.a que interrompa sua brilhante 
oragao. Tenho que discordar, por uma questao de formagao, do nobre Senador 
pelo Para. Nao e condlgao sine qua non a naturalidade goiana goiana para 
que seja capaz um homem de admlnistrar Brasilia; e condigao sine qua, isto 
slm, que ele tenha vocagao realizadora para a administragao, seja um homem 
que tenha essa indole que nao se inventa e que nao se pode improvisar: saber 
admlnistrar. Tanto faz o homem do Para, como do Rio Grande do Sul ou do 
Estado da Guanabara, ou de qualquer outro Estado, mas que reiina qualidades, 
que tenha comprovadas qualidades para admlnistrar a coisa publica. Como 
um homem impregnado de Brasilia, se ela e tao nova ainda para imptfegnar? 
Pelo contrario, deve ser um espirito frio e de coragem, para reaglr contra esse 
piano monsTuoso que presidiu a construcao e administragao de Brasilia. Ha 
defeltos muito series, muito graves. O arquiteto Niemeyer tem renome e grande 
conceit© intemacional, mas isso nao impede que nos, que nao somos arquitetos, 
encontremos defeltos muito serios na construgao de Brasilia, com predios horro- 
rosos, inadequados, que ate envergonham. Temos a Praca dos Tres Poderes, 
temos o Palacio da Alvorada, o Palacio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, 
com fachadas impressionantes, mas interiores que tudo deixam a desejar. E 
esses blocos de apartamentos, que sao verdadeiras jaulas? Ruas como a W-3, 
que ja tem merecldo denominagoes um tanto pejorativas. Tudo isso precisa 
ser modJficado, nao pode continuar._ Precisamos de um administrador que 
reaja contra esses arquitetos que estao construindo Brasilia, fazendo bairros 
inteiramentte iguais. Quern visitar uma Superquadra ja viu tudo, pois sao 
lodas iguais. As casas comerciais em predios de 6x3 metres! Tanta terra 
em Brasilia para ser construida, e no en tanto os lotes para o comercio sao 
mlnusculos. Ha uma serie de deficiencias em Brasilia que urge consertar, e 
assim o future administrador desta Capital, pertenga a que Estado pertencer, 
precisa lutar, sobretudo, contra os arquitetos que estao construindo o novo Dis- 
itrito Federal. 
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O Sr. Caiado de Castro — Permlte V. Ex.a um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN — Com prazer. 

O Sr. Caiado de Castro — Estou acompanhando com muito interesse o dis- 
curso de V. Ex.a, embora discorde em algims pontos. V. Ex.a e um homem feliz, 
que conssgue manter bom humor sem poeira. Eu vivo numa zona que exige, 
quase, que se consulte um medico para resolver esse problema. 

A falta de higiene onde moro e assustadora. A respeito do futuro prefeito 
de Brasilia, V. Ex.a diz muito bem; o que interessa sao as qualidades de quern 
vai administrar a cidade. Tambem concordo em que o prefeito nao seja obri- 
gatoriamente de Goias. Pediria venia, entretanto, para dizer que, preferencial- 
msnte, deve ser goiar.o, ou radicado em zona proxima a Goias. O cargo pede 
alguem que tenha amor a Brasilia, e conheca os problemas da regiao. Sabem 
todos os que aqui tem vivldo, desde a inauguracao da nova Capital, como e o 
meu caso, as diflculciades que atravessamos por ignorancia ou displlcencia 
daqueles que dirigem a cidade. Nao se compreende, nobre Senador Guido 
Mondin, que se pague, em Brasilia noventa cruzeiros por um mamao, cento e 
vinte cruzeiros a diizia da laranja e trinta cruzeiros um litro de leite, quando 
temos pertinho, em Goias, uma zona de abundancia. Ja reclamei, desta tribuna, 
o absurdo de sermos servidos de manteiga por Clevelandia e Cucui. Sabe V. Exa. 
nobre Senador Guido Mondin, onde e Cucui? Entretanto temos manteiga em 
Goias a tres ou quatro horas — verdade que por antigas pistas de automoveis, 
ruins, a que chamamos estradas. Mas a manteiga que recebemos vem da 
Paraiba! A came que compravamos assim que aqui chegamos, vinha de Barre- 
tos. Ora, todo esse vale de Goias esta abarrotado de gado que e levado para 
Barretos para ser abatido. Interesse pois que o prefeito seja goiano. Mas, nao 
me estou referindo a um goiano politico ferrenho. Ele deve ser procurado em 
todas as camadas, em 'todos os Partidos. Eu opinaria por um element© do 
Partido Social Democratico, por uma serie de razoes. Ja que estamos num gover- 
no pariamentarista, em que os partidos politicos devem, pelo menos, gerir seria- 
mente, e justo, e de absoluta justi?a, que se de a Prefeitura de Brasilia ao 
Partido Social Democratico. pois a esse partido pertence um homem que passa- 
ra a historia, pelo exemplo que deu de coragem moral naqueles momentos 
de crise, ao se deflnir de modo impressionante, contra a situaqao. E natural, 
portanto, que esse partido indique — e seus membros tem bastante criterlo 
para isso — ao Presldente da Republica dois ou tres nomes. Para mlm, o ponto 
principal e que venha um goiano ou uma pessoa radicada nesta terra, que 
tenha amor a Brasilia, que conhega nossas necessidades e os meios indispen- 
saveis ao reabasteclmento da cidade. O Prefeito devera estar habilltado a 
apresentar sugestoes ao Governo para melhciia da vida nesta cidade. Ninguem 
contesta, nobre Senador Guido Mondin, a abundancia que temos, em volta 
de Brasilia, de matadouros, frigorificos, gado, frutas e leite. 

O Sr. Pedro Ludovico — O leite de Brasilia vem de Goias. 

O Sr. Caiado de Castro — Se o abastecimento for organizado com pessoas 
que conheqam e se interessem pelos nossos problemas pre star a services insti- 
maveis a Brasilia. Quero justamente isso: um prefeito que desenvolva Brasilia, 
que a faqa progredlr; um prefeito que de andamento a uma infinidade de 
predios em construcao, e que estao com as obras paralisadas na segunda lags 
ou nas fundacoes, pois. como todos sabemos, Brasilia nao tem habitaqoes em 
numeros suficientes. Nesse particular, o problema e crucial. Vou citar fato 
passado com parente meu. Saiu ele de casa, segundo ouvi dizer, para que 
fosse felta limpeza no apartamento. Quarenta e oito horas depois o aparta- 
mento era invadldo. Existe, ao que parece, uma quadrllha organizada para 
isso, pois a mesma pessoa que arrombou a porta, levou um carplnteiro e mudou 
a fechadura. Essa e a situaqao de Brasilia. Temos centenas e centena's de 
funcionarios que nao consegulram sequer casinholas iguais as em que mora- 
mos. Em apartamentos que seriam condenados no Rio de Janeiro, pela Prefei- 
tura e pela Saude Publica, e que estamos morando. Desculpe-me, nobre Sena- 
dor Guido Mondin, estar tomando por demais o tempo de V. Ex.a mas vou 
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terminar. Queria explicar por que seu partidario de um prefeito de prefe- 
rencia vindo de Golds. 

O Sr. Paulo Fender — Nobre Senador Guido Mondin, permita-me algumas 
palavras pois fui citado pelo nobre Senador Vivaldo Lima que de mim discordou 
quando eu dizia que deve ser goiano o Prefeito de Brasilia. 

O Sr. Vivaldo Lima — Poderia tambem ser parasnse. 
O Sr. Paulo Fender — Nao disse tal. Apenas procurei interpretar o tipo 

que, em antropologia social, descrevia o nobre Senador Guido Mondin; entao, 
descobri o tipo pela metade: um homem para estar impregnado de tanta viven- 
cia em Brasilia, que tern tao pouco tempo de vida, so poderia ser um goiano, 
um habitante do Planalto. Nao precisa ser goiano de nascimento, mas e indls- 
pensavel que esteja vinculado ao Planalto ha muitos anos. Essa a identificagao 
que fiz, do tipo que o Senador Guido Mondin descreve como homem impregnado 
de vivencia e convivencia de Brasilia. Como? So se formos busca-lo antes da 
criaqao de Brasilia, porque sao as gera^oes que sedlmentaram os caracteres, 
para que eles se impregnem assim dessa vivencia. Este o meu aparte. Na minha 
opiniao o administrador de Brasilia deve pertencer ao Planalto, deve ser capaz 
e deve ser honesto. Essas as condigoes. 

Nao tenho a menor duvida de que, se o digno Governador de Goias indicar 
o Prefeito de Brasilia, ele, cioso como e da sua administragao, por todo o 
Pais louvada, homem que tern uma escola de administragao — e-me dificil 
fazer esses elogios diante do nobre Senador Pedro Ludovico, que, durante a 
ditadura, assinalou o seu Governo por um espirito democratico notavel e e 
um homem que dedicou toda a sua vida ao progresso da sua terra — nao 
tenho duvida de que aquele Governador sabera indicar the right man for the 
right place. Esta a minha opiniao. 

O Sr. Nelson Maculan — Permite, nobre Senador Guido Mondin, um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN — Com prazer. 

O Sr. Nelson Maculan — Associo-me as palavras do nobre Senador Caiado 
de Castro, acrescentando que o nome do Governador Mauro Borges, paira hoje 
acima de qualquer partido. E um nome nacional pela atitude corajosa e patrio- 
tica de S. Ex.a nos ultimos acontecimentos. Sinto-me portanto, inteiramente 
a vontade para aflrmar que o Prefeito de Brasilia deve ter raizes no Estado 
de Goias, para poder proporcionar a esta Capital uma serie de beneficios, 
principalmente na parte de abastecimento. Como Governador S. Ex.a podera 
desenvolver a agrlcultura e a pecuaria no Estado de Goias, tomando-o o princi- 
pal abastecedor desta regiao. 

O SR. GUIDO MONDIN — Sr. Presidents, nao responderei aos varies 
apartes dos nobres colegas , porque absorveria todo o tempo de que disponho. 

O Sr. Vivaldo Lima — Solicito, entretnto a V. Ex.a, um breve aparte, a 
fim de oompletar o meu pensamento. Cheguei a Brasilia esta semana e ao 
Senado neste instante. Ouvindo o discurso magnifico a respeito do que deve 
ser a figura de Prefeito de Brasilia. Nao conhego nomes de candidates a Pre- 
feitura de Brasilia; chegou para votagao a indicagao. Ignore o nome do candi- 
date e de onde provem, se e goiano, mato-grossense, peranambucano, paulista ou 
gaucho. Dou meu depoimento de que acredito que o faga com toda a frieza 
e rigor, veja os grandes defeitos de Brasilia, sinta as grandes deficiencias de 
seu abastecimento, e, justamente, sobre esta particularidade da vida de Brasi- 
lia se situou o longo aparte do nobre Senador Caiado de Castro. Brasilia e 
uma cidade que precisa ter um administrador eficiente, capaz de reisolver 
varios problemas simultaneamente: ver as avenidas, os viadutos, as passagens 
de nivel, muitas em desagregagao, em demoligao espontanea por falta de 
assistencia da administragao. Nao e so designar um burocrata um deputado, 
um senador ou qualquer outra pessoa para aquele posto para ser endeusado. 
O administrador quando se ve muito oercado, se empolga pelo cargo, se envai- 
dece de tal modo que se esquece de que o seu lugar e na rua, em todos os 
recantos, quer da capital, do municipio, ou do Estado que Ihe esta confiado. 
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Nao pode passar grande parte de suas horas nos gabinetes; quando assim 
acontece, o que se ve, e o fracasso ou o fiasco da administragao, resultante 
dessa maneira de se conduzirem a maioria dos administradores no Brasil. 
Desejo que o Gabinete, o Conselho de Ministros ou o Sr. Presidente da Repu- 
blic a, a quem cabe a indicagao do Prefeito de Brasilia, escolha um homem capaz, 
realizador, que, pelo seu passado, autorize a sua lndica?ao para altas funijoes 
e, tambem, para as altas responsabilidades que assumlra na administrgao de 
Brasilia. O indicado, detentor destas qualldades, tera meu voto asssgurado; raas 
se nao possuir um curriculo que garanta uma grande administragao, capaz de 
corrigir os males enquanto e tempo, nao haja duvida que nao tera meu voto. 

O SR. GUIDO MONDIN — Nobre Senador Vivaldo Lima, V. Ex,a no seu 
primeiro aparte combateu a arquitetura marciana de Brasilia. 

O Sr. Vivaldo Lima — Marciana e desagradavel. 

O SR. GUIDO MONDIN — Concordo plenamente com o seu aparte, mas 
estou sempre com um dos meus poetas preferidos, quando diz que a alma das 
coisas somos nos. Isto e o que pretendo: e preciso que o Prefeito de Brasilia 
seja capaz de fazer uma sintese de nossos sentlmentos para administrar Brasilia. 

Respondo agora o aparte do nobre Senador Caiado de Castro. Nao basta, se 
me perdoa, providenciar o abastecimento de generos para a cidade. 

O Sr. Caiado de Castro — Claro. 
O SR. GUIDO MONDIN — Nao basta que tenha a aprovagao da Maioria para 

que seja prefeito de Brasilia. 
O Sr. Caiado de Castro — Perdao, nem eu pretendia que o prefeito fosse 

goiano apenas. 
O SR. GUIDO MONDIN — Naturalmente estou sintetizando. 
O Sr. Caiado de Castro — Citei o exemplo porque e preciso que conhega o 

meio. 

O SR. GUIDO MONDIN — Concordo com V. Ex.a, mas repito que tenho aspi- 
ragoes maiores para esta cidade. Para esse setor d'e conhecimentos a que alude 
V. Ex.a qualquer um, ate um estrangeiro, podera servir; mas temos de exlgir 
mais desse administrador. Entao, respondo ao aparte do nobre Senador Paulo 
Fender, quando julga que nao ha ainda vivencia suficiente em Brasilia. Brasilia 
nao tem ainda cinco anos, mas para que o homem possa senti-la e salba admi- 
nistra-la... 

O Sr. Vivaldo Lima — Esta engatinhando, ainda. 
O SR. GUIDO MONDIN — ... e suficiente que a tenha acompanhado desde 

os seus primordios. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a quer referir-se ao Sr. Israel Pinheiro. 
O SR. GUIDO MONDIN — Nao necessariamente. Nao estou apontando 

nenhum nome, nem estou investindo contra qualquer candldato de Goias. 
Quero deixar bem claro. Mlnha preocupagao e que o homem que venha a ser 
indicado, sinta Brasilia como a sentimos. Temos direito a essa exigencia. Brasi- 
lia e uma cidade diferente de tudo quanto temos tido. 

O Sr. Paulo Fender — Se V. Ex.a se refere ao Sr. Israel Pinheiro esta equivo- 
cacfo; ele e insensivel; nao pode jamais sentir qualquer coisa. 

O SR. GUIDO MONDIN — A ilagao e de V. Ex.a Nao aponto nomes; nao cito 
o Sr. Israel Pinheiro ou o Sr. Paulo de Tarso. Ambos fizeram muito por Brasilia, 
mas nao me refiro a eles. Apenas, como representante do povo, estou na obriga- 
gao de externar o meu ponto de vista sobre o tipo de homem que devera ser 
indicado, isento de qualquer vinculagao que nao seja a de saber captar, de sentir, 
de ter sensibilidade para com o espirito de Brasilia, que e uma cidade diferente, 
que crlou tudo de novo para nos. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 
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O SR. GUIDO MONDIN — Pois nao. 
O Sr. Pedro Ludovico — Acredlto na sincerldade de V. Ex®, ao descjar um 

nomem Ideal para Brasilia, fi possivel que se encontre este homem. Devo dizer 
dasde ja quc o candidato indicado pelo Govemador Mauro Borges e um hom€m 
decente, correto, professor de contabllidade e foi durante nove anos Prefeito de 
Qoiania. 

O SR. GUIDO MONDIN — Ja que V. Ex.a objetiva de tal forma o candidato 
a Prefeltura de Brasilia, quero d'eclarar que se ele possui ess as qualidades a que 
aludo no meu dlscurso, entao que venha ocupar o cargo. Como homem de 
Partldo, nao posso ser contra um candidato de Partido; seria tremenda incoe- 
rencia. Contanto que ele nao leve para a administra^ao mesquinhos interesses 
partldarios, 

O Sr. Pedro Ludovico — Tlve ocasiao de observar este homem durante nove 
anos — nao sao nove dlas — e posso aflrmar a V. Ex.a que e um homem decente, 
correto a tocfa prova, honesto, energlco, e de homens energicos e que precisa- 
mos na admlnistragao... 

O Sr. Vivaldo Lima — certo. 

O Sr. Pedro Ludovico — ... e que tern, alem do mais, a pratica de nove anos 
como administrador. 

O Sr. Vivaldo Lima — Concordo com V. Ex.a, pois, como declare! em aparte, 
deve ocupar o cargo aquele que possuir um curriculo de antecedentes que o cre- 
dencie e autorize a ser investido na Prefeltura. Se o Estado de Goias pode 
mante-lo durante nove anos na adminlstragao de Goianla, e porque realmente 
se revelou um administrador a altura e correspondeu a expectativa do Governo 
de Golds. 

O SR. GUIDO MONDIN — Sr. Presidente, conclulrei meu discurso, retoman- 
do-o onde o delxel, para repetir: 

Que seja como uma pelicula onde se imprimiram tocfos os aspectos animicos 
desta cldade feita de Intellgencia, de audacia, de sonhos e de esperangas. Que 
tenha sentldo, que tenha sofrldo, que tenha amargado cada instante de seu 
desenvolvlmento. 

So assim, ele terd condigoes para penetrar cada problema. So assim ele terd 
concfigoes para compreender as aspiragoes dos que vivem nas cidades satelltes. 
So assim ele entenderd o drama da falta de transportes. So assim ele ausculta- 
rd e resolverd sobre as deflciencias das superquadras. So assim ele entenderd o 
flagelo das zonas do Piano Plloto onde tudo se encontra como quando foram 
apenas construidos os respectivos blocos. So assim ele concordard que Brasilia 
sofre d mingua de spmbras de arvoredo e que a grama que plantaram 6 um 
tapete cfe mlserias morrendo sob o sol inclemente, 

O Sr. Vivaldo Lima — Agora, V, Ex.a estd sendo objetivo. 
O SR. GUIDO MONDIN — So assim ele sera um Interprete da grande obra 

e um continuador da construgao deste monumento que os seculos reverenciarao. 
Brasilia nao pode conflrmar os prognosticos fatidicos dos pslcologos que afirma- 
ram transformar-se ela, em determlnado tempo, num campo de neuroticos. N6s 
queremos que o Sr. Presidente da Republica compreenda o sentido das nossas 
palavras e atenda o apelo do povo, porque nele canta, vibra e sonha o proprlo 
apelo de Brasilia! (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Guido Mondin, o Sr. Moura Andrade 
deixa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua a hora do Expedlente. Tern 
a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente e Srs. Senadores, o assunto que me 
traz a trlbuna, hoje, Interessa vivamente a economia brasileira e k politlca econo- 
•nlca desse Pais, particularmente. 
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Lemos, nestas ultimas horas, noticiario referente a uma conferencia que 
teria proferido, na Escola Superior d'e Guerra, o grande economista brasileiro, 
Sr. Glycon de Paiva. Versou S. S.a a controvertida tese da exploragao dos mi- 
nerios do nosso subsolo pelo governo brasileiro e aventou medidas que se pode- 
rao converter numa realldade magnifica para a economia deste Pais, mas que 
lutarao, ainda por muito tempo, com a incompreensao e a controversia, porque 
o nacionalismo, bandeira desfraldada pelos trabalhistas de Getiilio Vargas e 
empunhad'a, hoje, por brasileiros de todos os partidos, tern orientagao firmada 
na chamada politica do nosso subsolo. 

Entretanto, Sr. Presidente, nao podemos deixar de meditar nos aprofundados 
estudos que, manuseando estatisticas adequadas, faz aquele economista acerca 
de nossas reals possibilidades no que se chamaria uma politica mineira. Sao 
citados os paises, para argumentagao na importante tese, conforme o tipo de 
ativicfade economica que exercitam. Entao, temos paises de economia cubica, de 
economia plana e de economia linear. Os paises de economia cubica seriam os 
de triplice economia: a do campo — minerios do subsolo — a rural e a indus- 
trial. Sao paises que podem falar de autodeterminagao e de auto-abastecimento, 
porque possuem, para as suas atividades economicas, os minerios de que neces- 
sitam, alem de se dedicarem a uma produtiva atividad'e agricola e a uma efi- 
ciente atividade industrial. 

Esses paises de economia cubica seriam os Estados Unidos, a Russia, o 
Canada. 

Ideal para qualquer pais de economia rudimentar 6 ser incluido entre os 
paises de economia plana, aqueles que tern dois tipos apenas de economia, isto e, 
a rural e a industrial. Seria o caso do Brasil, seria o caso da Argentina. Nao se 
fala numa economia mineira, isto e, de minerais, porque somos ainda Pais rudi- 
mentar nesse campo. Teriamos uma economia bidimensional apenas. Cuba e 
a Nova Zelandia, seriam entao paises de economia linear, isto e, que se dedicam 
apenas a economia agricola, sendo que Cuba seria de economia linear rudimen- 
tarissima, porque, dentro desse tipo, se d'edica a monocultura da cana. 

O Brasil, segundo esses estudos estatisticos, e Pais de economia bidimensio- 
nal, porque dispoe apenas de uma economia industrial e de uma economia rural. 
Deficientes, precarias, e certo, mas e o tipo da nossa economia. 

Falamos muito em nossos minerios de subsolo, mas nao temos ainda certeza 
de que os possuimos. Esta comprovado, segundo os dados que colhi, que dos dez 
minerais chamados imperials, aqueles essencials a industria pesada, capaz de 
fazer o desenvolvimento de qualquer pais, e as industries principals — ferro, 
cobre, carvao, petroleo, gas natural, uranio, torio, enxofre, fertilizantes e calca- 
rios — o Brasil apenas tres possui em abundancia, segundo todas as prospecgoes 
estatisticas: ferro, torio e calcarios. 

Nao possuimos, no sentido industrial propriamente dito, o cobre, o carvao, 
o petroleo — vejam os Srs. Senad'ores, nem petroleo! — o gas natural, o uranio, 
o enxofre e os fertilizantes potassicos. Entao, a nossa fragilidade mineral e 
evidente. 

, .N^o estou divagando. Cito estudos recentissimos, pesqulsas publicadas nos 
orgaos oficiais do Governo. Quero deter a atencao dos Srs. Senadores para o 
problem a porque ele nos preocupa a todos, e estou certo de que, neste meu 
comentario despretensioso, pode haver alguma sugestao que muito nos ha de 
onentar nas leis que houvermos de elaborar, em mat^ria de politica mineral. 

Quanto aos minerals energeticos <Je que carecemos, isto e, petroleo, gas 
natural e uranio, colho os segumtes dados impressionantes, em mat6rla de poli- 
tica economico-fmanceira para o nosso Pais: importamos, anualmente, quinze 
milhoes de toneladas de minerais porduzidos em subsolos alheios e, por essa 
importagao, pagamos um bilhao, trezentos e setenta e quatro milhoes de dolares, 
isto e, tres quartos dos bens importados pelo Pais! 

Mas diante dessas importa?5es_ — talvez poucos brasileiros o saibam — nos 
importamos anualmente dez millioes de toneladas de petroleo da Venezuela e 
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do Oriente Medio. Setenta por cento dos navios que demandam os portos brasi- 
leiros se dedicam ao transporte do petroleo. 

Esta e a realidade da nossa importagao, em materia industrial. Quando se 
sabe que o desenvolvimento industrial do Pais esta na dependencia estrita e 
rigorosa dos minerais cbamados essenciais para o desenvolvimento da industria, 
tem-se a dolorosa certeza de que o que produzimos industrialmente ha de cus- 
tar-nos muito caro. 

Quanto a exportagao, que podemos oferecer ao exterior em materia de 
minerais? Apenas ferro e manganes. o que exportamos. 

O Sr. Pedro Ludovico — Cristais de rocha. 
0 SR. PAULO FENDER — O cristal de rocha, mas nao como mineral essen- 

cial. 
O Sr. Pedro Ludovico — Exato. V. Ex.8 so fala nos essenciais. 
O SR. PAULO FENDER — Diz V. Ex.8 muito bem. Alias, houve muita 

exploragao em torno da exportacao de cristal de rocha. Parece ate que se abas- 
teceram bastante a nossa custa, a custa deste povo inexperiente em exportagao 
desse genero. 

O Sr. Pedro Ludovico — Tenho certeza disso. O Estado de Goias produz 
grande quantidade de cristais de rocha. 

O SR. PAULO FENDER — Dizia eu, Sr. Presidente, que exportamos anual- 
mente 6 milhoes de toneladas de ferro e manganes, isto 6, apenas 110 mllhoes 
de dolares, que correspondem a 9% do total das exportagoes brasileiras. 

Entao, Sr. Presidente, nos, naclonalistas, que nao estamos absolutamente 
de acordo com todas as medidas sugeridas pelo ilustre economista Glycon de 
Paiva, mas que nao podemos deixar de Ihe reconhecer muito merecimento na 
analise que fez recentemente na Escola Superior de Guerra das nossas possibi- 
lidades de minerais do subsolo. 

Temos que nos deter sobretudo no combustiyel liquldo, tao indispensavel 
aos nossos transportes e a todas as atividades brasileiras, que e o petroleo. 

Porem, quanto mais crescemos e progredimos e quanto mais verificamos 
serem insuficientes as nossas jazidas, pelas prospecgoes feitas, chegamos a con- 
clusao de que nao e seguro o nosso future em materia de auto-abastecimento de 
petroleo. 

As ultimas prospecgoes feitas pela PETROBRAS exigiram o gasto de milhoes 
de cruzeiros, quer em moeda estrangeira quer em moeda nacional; foram estu- 
dos dispendlosissimos, esses sobre prospecgao. 

As ultimas prospecgoes nos revelam que de todo o territorio brasileiro as 
areas que realmente oferecem perspectivas de jazidas petroliferas, sao aquelas 
que ja conhecemos ha muito tempo, isto e, a bacia sedlmentaria do Reconcavo 
Balano, com suas extensoes ate a regiao de Tucano — sobre a qual conversei 
demoradamente com o nobre Senador Lima Teixeira, que a conhece muito de 
perto. Dlz-me S. Ex.8 que e regiao de varzea, onde nao h4 a menor duvida 
sobre o existir petroleo — e ainda a faixa litoranea, que se estende por Alagoas 
e Sergipe. E, depois, como se nao dispusessemos mais de regioes a explorar, a 
PETROBRAS nos diz que as esperangas estao no fundo da bacia submarina da 
Baia de Todos os Santos. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite V. Ex.8 uma interrupgao? 
O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 
O Sr. Vivaldo Lima — Esse problema ja tern agitado o Plenario do Senado 

inumeras vezes. Dois grandes discursos pronunciou, aqui, o nobre Senador No- 
gueira da Gama, quando da sua estreia no Senado. Creio que V. Ex.8 participou 
dos debates. 

O SR. PAULO FENDER — Parece-me que o nobre Senador se deteve no 
ferro. 
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O Sr. Vivaldo Lima — No petroleo. 
O SR. PAULO FENDER — No minerio de ferro, a hematita. 
O Sr. Vivaldo Lima — Volta V. Ex.a a este assunto. No Brasil, nao podemos 

aceitar a opiniao dos tecnlcos da PETROBRAS, em relagao aos pontos do nosso 
territdrio em que deva exlstir ou exista petroleo, abandonando completamente 
a Reglao Amazonlca, como dlz V. Ex.® Acho que este problema poderia ser resol- 
vido mul simplesmente. Falta de apoio nao e. A PETROBRAS tern tido, da parte 
do Congresso, sempre o maior apoio: votamos leis, modificamos as existentes, 
enflm, tudo temos feito para Ihe dar maiores recursos, destinados as prospec?6es. 
No entanto, ela esta dilapidando esses recursos com perfura?6es secas. E, no 
caso da regiao Amazonlca, pionelra mas de potjos nao comerclaveis, o caso da 
PETROBRAS talvez seja ate um caso de policia. Um dia, porem, chegaremos a 
seguinte conclusao: o Congresso tera que aceitar, como situaQao de fato, como 
realmente precisa ser encarado, a circunstancla de a PETROBRAS, ao verificar 
que os po?os por ela perfurados nao sao comerclaveis, ter que entrega-los a 
exploraQao particular, para que fa?am as prospecgoes, as perfuragoes e a extra- 
gao do petroleo. Nao sendo asslm, jamais conseguiremos extralr petroleo do 
subsolo daquela regiao, petroleo alias de que o Brasil tanto precisa, nao so 
para o seu consume intemo, como ainda para exportacoes. Um dia, fatalmente, 
chegaremos a esse ponto, se no Amazonas, no Para, em Mato Grosso e no 
Maranhao a PETROBRAS se mostrar fracassada. Nao custa nada. Nao envolve 
questao de seguranga nacional. Sao empresas naclonais, com capital genulna- 
mente brasileiro, acionlstas brasileiros —, sao esses que irao explorar as jazidas 
abandonadas pela PETROBRAS! 

O SR. PAULO FENDER — Mul to obrigado. Mas, estou me referindo ao 
assunto, como disse ao Inicio da minha oragao, em tese, trazendo ao Senado 
dados estatistlcos das nossas possibilidades. Estou com os pes na terra. Nao sou 
sonhador. Entretanto, ninguem acalenta no coragao maiores esperangas nas 
possibilidades economicas do Brasil do que eu. 

O Sr. Vivaldo Lima — Como patriota que e. 
O SR. PAULO FENDER — Refere-se V. Ex.® a um assunto de pohtica intema, 

quase de policia, como disse. Nao quero descer a analise da eflciencla ou das 
deflclencias da adminlstragao da PETROBRAS. 

O Sr. Vivaldo Lima — Que tern sido desastrada. 
O SR. PAULO FENDER — O que tenho a dlzer 6 que ja gastamos mul to 

dinheiro em prospecgdes... 
O Sr. Vivaldo Lima — Exatamente! 
O SR. PAULO FENDER — ... e que os estudos feitos ate aqul, da Regiao 

que apontei, sao realmente daqueles que oferecem possibilidades no campo do 
petroleo. 

Como amazonida que sou, sei que na Amazonia existe petroleo. 
O Sr. Vivaldo Lima — Perfeitamente. 
O SR. PAULO FENDER — £ para mim um desencanto, uma decep?ao, a 

prospecgao da PETROBRAS nao ter prosseguldo na sua rota, a fim de tornar 
uma realidade a exploragao do oleo negro na regiao amazonlca. Em todo caso, 
atenho-me a dados concretos e vamos admltlr a nossa capacldade de investlgar, 
de pesqulsar. 

O que temos de concrete_e o que acabo de trazer ao conhecimento do Senado. 
Sao essas as regldes que detem todas as perspectlvas e todas as nossas esperan- 
gas sobre as nossas possibilidades na exploragao do petroleo: o reconcavo balano, 
a faixa Iltoranea de Alagoas e Sergipe e o fundo da Baia de Todos os Santos. fi 
o que a PETROBRAS oferece a todas as Comissoes que estudam o assunto. 

O Sr. Vivaldo Lima — E o faz orgulhosamente. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, nao queria desviar-me do sentldo 

da minha tese, porque, ate agora, eu a estou expondo; mas precisamos concluir, 
pois o tempo urge. 
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O que advoga aquele economista perante a Escola Superior de Guerra? Nada 
mais, nada menos que uma politica intemaclonal, dentro do Continente Sul- 
americano, para uma atlvidade compensatoria, atraves de trocas de minerals, 
numa empresa, por assim dizer complementar, de uma na?ao com as outras. 

Com relagao ao petroleo teriamos de dirigir novas vistas para o petroleo 
sub-andino, no sentldo de orienta-lo para o Brasll. O que estamos fazendo com 
a Bolivia, pelo acordo de Robor6, nao deixa de estar dentro dessa tese. Mas, na 
realidade, o petroleo se inclui entre os trezentos minerals de que necessita qual- 
quer nagao civilizada para produzir industrialmente. 

O Brasil e riquissimo em varios desses minerals, como bem disse o nobre 
Senador Pedro Ludovico. Temos muito quartzo e ferro; somos fabulosamente 
ricos em manganes, aluminio e magnesita. Sao minerals que pertencem a gama 
das mat6rias-primas indispensaveis a qualquer ativldade industrial. Nao temos 
porem, aqueles minerals essenclais chamados imperials — repiso aqui — apenas 
tres deles, quando sao em numero de dez. Quer dizer, temos ferro, torio e 
calcario. 

E interessante assinalar que ha um decreto-lei, do tempo do Presidente 
Getiilio Vargas, disciplinando a exportaQao de uranio, quando nao temos uranio 
nem para as industrias nascentes que ai estao. Temos torio; uranio nao. Sao 
pesqulsas feitas, dados estatisticos que estou manuseando. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) (Fazendo soar a campainha) — Lembro 
ao nobre orador que esta quase findo o tempo de que dispunha. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, creio que disponho alnda de 
quinze minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — V. Ex.a dispoe de cinco minutos, 
porque o Senador Afranlo Lage, que solicitou a palavra para explicagao pessoal, 
de acordo com o Regimento, tern direito a dez minutos da hora do expediente. 

O SR. PAULO FENDER — Pois nao, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — V. Ex.a dispoe exatamente de seis 
minutos. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, farei o_ possivel para encerrar 
minhas consideragoes porque, no inicio da minha oraqao, declare! que apenas 
me referiria ao a'ssunto perfunctoriamente, trazendo dados que a inteligencia 
dos ilustres colegas saberla manusear, futuramente, na orienta?ao que devessem 
tomar com relagao a projetos de lei sobre minerals. Teriamos entao de adotar 
uma politica de minerals para fora de qualquer idealismo inutil, e, dentro da 
realidade economlca brasileira encontrar solugao para as nossas deficiencias, 
sem prejuizo do nosso progresso industrial. 

Estou em crer que, quando o Sr. Presidente Juscelino Kubitschek de Gliveira 
langou as bases da Gperagao Pan-Americana, nao significou esta mais do que 
um chamamento a consciencia continental para a solugao dos seus problemas 
dentro da prdprla Casa. 

Com o Governo do Sr. Janio Quadros, cuja politica exterior eu nao tive 
oportunldade alguma de comentar nesta Casa, vimos deslocar-se o elxo da poli- 
tica continental para a galaxia russa, para a constelagao da Uniao Sovi6tlca. 

Ha, mesmo uma referenda, expressa pelo economista Glycon de Paiva, de 
que o Brasll estava incumbido de fazer a cobertura de petroleo, ou outros mine- 
rals de industrla, para Cuba, porque as dez milhas de distancia, desse pais k 
Russia, so permitirlam a protegao russa, atraves de uma operagao triangular 
desse tipo. 

O Brasil receberia compensagoes, parece, em tratores e em colocagao de caf6. 
Note-se, Sr. Presidente, que as posslbilldades de a Russia absorver o nosso caf6 
sao limltadissimas, mas o Brasil receberia essas compensagoes e suprirla Cuba 
de petrdleo ou outros minerals de que necessitasse. 
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Seria justamente a libertagao economica do nosso Pais, o que so poderia- 
mos aplaudir. Entretanto, nao me parece tenhamos condigoes para essa liber- 
tagao ainda. 

Achei muito slmpatica, como braslleiro e como nacionalista, a tese que o 
Sr. Glycon de Paiva chama de a federagao mineral com subsolo sul-americano. 
Estabeleceriamos convenios com todos os paises da Sul America, para nos suprir- 
mos, compensatorlamente, dos minerals de que carecessemos reciprocamente. 
Estariamos agindo semelhantemente ao que faz o chamado Mercado Comum 
Europeu. 

Nao deixa de ser uma solu?ao para a nossa politica mineral alnda embrio- 
naria. 

Entendo, Sr. Presidente, que o Conselho Nacional de Pesqulsas, criado no 
Governo do General Eurico Gaspar Dutra, diante dessas teses que estao surgin- 
do, diante da realidade brasileira, assim posta sobre a mesa no momento atual, 
sem xenofobias mas com muito brasileirismo e muita brasilidade, deve equacio- 
nar o problema, no sentldo de que tenhamos rumo seguro na politica mineira, 
Isto e, na politica de minerals do nosso subsolo, para que saiamos, deflnltlva- 
mente, do terreno das fantasias para a realidade, que so ela aproveita e constrol. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido e aprovado o seguints 

REQUERIMENTO N.0 362, DE 1961 
Sr. Presidente: 

Nos termos do art. 39 do Regimento Interno, requeiro licenga para mo 
afastar dos trabalhos do Senado pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

Sala das Sessoes, 13 de setembro de 1961. — Juscelino Kubitschek. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mcllo) — De acordo com o Regimento nao 
tendo sido marcada a data para inicio da licenga no Requerimento, ela se contara 
da data da publicagao. 

Sera convocado o Suplente na forma do art. 45, n.0 II, do Regimento. 
Sobre a mesa Projeto de Lei que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E Udo o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 37, DE 1961 

Dispoe sobre o lotcamonto ou desmembramento de terras rurais e da 
outras providencias. 

O Cogresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — As terras situadas fora dos perimetros urbanos e suburbanos dos 

centres de populagao com mais de 10.000 (dez mil) habitantes, nao poderao ser 
objeto de loteamento ou desmembramento total ou parcial para destina-las a fins 
estranhos as atividades agricolas. 

§ I-0 — O loteamento ou desmembramento das terras em referenda ainda 
que para constituigao de sitios, granj as, pequenas ou medias propriedades so sera 
perraitida se a area dos lotes e fatores outros tornarem possivel economicamente 
a sua exploragao. 

§ 2.° — Ern casos excepcionais, precedendo audiencia do respective Governo 
Estadual, atraves de drgao especializado e observado o disposto no artigo seguin- 
te, admitir-se-d o loteamento ou desmembramento do imdveis rurais para a 
ampliagao ou fundagao de novos centres urbanos ou a instalagao de unidades 
industrials. 
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Art. 2.° — O memorial e o piano de loteamento ou desmembramento das 
terras referidas no artigo anterior serao submetidos a aprovacjao do Ministdrio 
da Agricultura, por intermedlo dos orgaos existentes nos Estados, e do Instituto 
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 Cartorio do Registro de Imoveis de situagao das terras 
nao procedera, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de seu titular, a 
inscriQao e averbagao de loteamento ou desmembramento, bem como a transcri- 
gao das alienagoes dos lotes ou partes desmembradas sem que as interessados 
apresentem prova de que foram satisfeitas as exigencias previstas na presen- 
te lei. 

Art. 3.° — O micleo colonial de iniciativa particular nao estara sujeito 
a exigencia do registro instituido pelo Decreto-lei n.0 58, de 10 de dezembro de 
1937, quando sua implantagao se fizer com a assistencia financeira da Carteira 
de Colonizagao do Banco do Brasll S/A ou de sociedades de economia mlsta 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, regovadas 
as disposlgoes em contrario. 

Sala das Sessoes, 13 de setembro de 1961. — Afranio Lages. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O projeto depende de justificagao. 
Tern a palavra o autor do Projeto, Senador Afranio Lages, para justifica-lo. 
O SR. AFRANIO LAGES — Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de entrar 

propriamente na justificagao do projeto quero fazer uma referencia especial a 
assunto que reputo de extraordinaria importancia. 

Transcorreu ontem o jubileu de prata da Radio Nacional. Trata-se de uma 
organizagao que van prestando memoraveis servigos ao Congresso, divulgando 
seus trabalhos. 

Fato tao auspicioso nao poderia ficar sem registro nos Anais desta Casa, 
razao por que trago minhas congratulagoes, que acredito sejam tambem as de 
todo o Congresso, a prestiglosa emissora pelo transcurso de data tao significatlva 
para a sua vida. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a especulagao imobiliaria que, de alguns anos 
a esta data, se desenvolveu de maneira desenfreada nos centros de maior densi- 
dade demografica do Pais tern sido objeto de apreciagao dos estudiosos de nossos 
problemas socio-economicos. 

Vastas glebas que se destinavam tradicionalmente ao abastecimento dos 
nucleos urbanos foram retalhadas em lotes de dimensoes exiguas e transferidos 
estes a terceiros, -medlante o pagamento do prego em prestagoes. O Estado do 
Rio que, atraves de produgao agricola diversificada, 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 os lotes de regra a particulares residentes nas cidades e 
algumas vezes at6 no estrangeiro, suas terras se tornam incultas quando nao 
sofrem a devastagao dos responsaveis pelos aludidos loteamentos. 

O fato nao e proprio do Estado do Rio mas em diferentes regioes do Brasil 
ha uma febre de loteamentos que vem acentuando, cada vez mais, o desequilibrio 
economico obervado entre n6s e a crescente escassez de generos e produtos de 
primeira necessidade nas diversas comunidades de maior indice demografico. 

O ex-Presidente Janio Quadros, interessado na modificagao da estrutura 
agraria brasilelra, criou um Grupo de Trabalho, sob a presidencia do emlnente 
colega Senador Milton Campos para a elaboragao de um "Estatuto da Terra". 
Acontece que a tarefa entregue aquele Grupo e deveras ingente, demandando 
algum tempo a elaboragao do Estatuto e a sua transformagao em lei. 



- 296 - 

Impoe-se, assim, com urgencia e sem prejuizo do que vier a ser disciplinado 
no "Estatuto da Terra", a ado?ao de medidas restritivas a aqao malefica dos 
loteamentos indiscriminados. 

Alias, no ano de 1956, o entao Deputado Federal Armando Lages, contando 
com a nossa colaboraqao, apresentou na Camara de Dsputados o Projeto de Lei 
n.0 2.176, dispondo sobre o loteamento e desmembramento de terras rurais, pro- 
posigao que infelizmente nao teve o curso almejado. 

O General Juarez Tavora, no seu livro "Produqao para o Brasil", estudando 
o assunto, teve oportunidade de manifestar-se pela desapropriaqao, mediante 
inlciativa dos governos estaduais e municipals, das terras ferteis situadas em 
torno do perimetro urbano das cidades ssdes de governo, a fim de lotea-las em 
sitios e granjas e cede-los a pequenos sitiantes ,ao preqo do custo, medlda que 
no seu entender viria nao apenas acabar com a especulaqao imobillaria, feita, 
atraves de interminaveis loteamentos urbanos como a facilltar o abastecimento 
dos centres urbanos com produtos de chacaras e granjas circunvizinhas. 

Enquanto, porem, nao se disponha os governos estaduais e municipals a 
seguir politica tao salutar, vale repetir, medidas preventlvas deverao ser postas 
em pratica visando resguardar os centres populaclonals ainda nao de todo atin- 
gidos pela a^ao malefica dos malsinados loteamentos. 

Cogita o projeto encaminhado a Mesa do Senado nao de impedir os lotea- 
mentos ou desmembramentos de terras rurais mas disciplina-los, evitando tanto 
quanto possivel se convertam em instrumentos dos males ja focalizados. Sujeita 
o projeto a aprovagao do loteamento ou desmembramento ou pelo Instituto Na- 
cional de Imigraqao e Colonizaqao (INC) quando a area loteada ou desmembrada 
for superior a 1.000 ha. ou ao Ministerio da Agricultura quando se tratar de 
area inferior aquela, ouvida, num e noutro caso, a Associaqao Rural do muni- 
cipio onde estiverem locallzados. 

Os lotes, por outro lado, quando destinados a formaqao de granjas e sitios, 
deverao possuir area que nao torne impossivel, economicamente, a sua explora- 
qao agricola. 

Em casos excepcionais e, mediante previa anuencia do governo estadual 
atraves de orgao especializado e satisfeitas exigencias outras, admitir-se-a o 
loteamento ou desmembramento de terras rurais, com o objetivo de amplia- 
gao ou fundaqao de centres urbanos ou da instalagao de unidades industrials. 

As medidas preconizadas nao ferem ou violam o direito de propriedade, 
dlzendo, como diaem, respeito apenas a destinaqao, ao uso da propriedade. E a 
Constitulqao Federal, art. 147, prescreve que o uso da propriedade sera condi- 
cionado ao bem-estar social. A legitimidade, portanto, das restriqoes impostas 
pelas exigencias coletivas e reclamadas pelo bem-estar social quando a destina- 
Qao ou uso da propriedade, nao admite duvida. Como providencla destinada a 
facilltar o desenvolvlmento da colonizaqao nacional, liberta o projeto o nucleo 
colonial d registro instituido pelo Decreto-lei n.0 58, de 1.° de dezembro de 
1937, exigencia determinada no art. 54 do Decreto-lei n.0 7.967 de 18 de setem- 
bro de 1945, quando a implantagao se faqa com a assistencia financeira da 
Carteira de Colonizacao do Banco do Brasil ou de sociedade de economia mista 
da qual sejam a Uniao ou os Estados detentores da maioria de suas aqoes. 

O Decreto-lei n.0 58 de 10 de dezembro de 1937, que dispoe sobrs o loteamento 
e a venda de terrenos para pagamento em presta?6es, surgiu, como se sabe, entre 
outros motives, porque os compradores nao tinham, freqiientemente, a oportu- 
nidade de veriflcaqao dos titulos de propriedade dos vendedores. Desde, porem, 
que o loteamento ou desmembramento seja objeto de cuidadoso estudo, inclu- 
sive no que tange aos titulos dominiais, por parte de drgaos especlalizadcs e 
altamente categorizados, nao havera porque se exlgir o registro previsto naque- 
le diploma. 

Submetemos, portanto, a delibera?ao dos llustres pares o projeto de lei ja 
encaminhado a Mesa e que tern a finalidade precipua de defender os interesses 
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da coletividade, contribuindo para a melhoria do nivel de vida do povo brasi- 
leiro. Era esta, Sr. Presidenbe, a justificagao que tinha a fazer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O projeto depende de apoiamento. 
Os Srs. Senadores que o apoiam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. O Projeto vai as Comissoes. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

VotaQao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 89, 
de 1960 (n.0 2.897, de 1957, na Casa de origem), que assegura aos agen- 
tes da Inspegao do trabalho, participagao nas multas decorrentes de in- 
fra?6es de 

PARECERES sob n.0s 443, 444 e 528, de 1961, das Comissoes; 
— de Legisla^ao Social, favoravel; 
— de Finan?as, favoravel, sugerindo apenas que se substituam as 

expressoes 
Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio, pelas 
Minlsterio do Trabalho e Previdencia Social; 

Por se tratar de materia que diz respeito a funcionarios publicos, a votagao 
sera feita em escrutinio secreto. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto votarao com a esfera branca, e os 
que o rejeitam, com a esfera negra. 

O Sr. l.0-Secretario procedera a chamada, do Norte para o Sul. 
(Procede-se a chamada.) 

Sao recolhidas 34 esferas, numero coincidente com o de Srs. Sena- 
dores que responderam a chamada. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Foram encontradas na urna 8 esfe- 
ras brancas e 6 negras. 

O projeto foi rejeitado. 
Vai ao arquivo. 

fi o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 89, DE 1960 
Assegura aos agcntes da inspe^ao do trabalho participa<;ao nas mul- 

tas decorrentes de infra^Ses de dispositivos da legislagao trabalhista. 
O Congresso Naclonal decreta: 
Art. 1.° — Ao Inspetor do Trabalho do Quadro Permanente do Ministerio do 

Trabalho, Industria e Comercio e ao Fiscal da Tabela Unica de Mensalistas do 
miesmo Ministerio, em processo decorrente de auto que lavrarem, por infra?ao 
de dispositivos da legislagao trabalhista, e assegurado a participaqao, em 50% 
(clnqiienta por cento), na multa que vier a ser apllcada, desde que a decisao 
haja passado definitivamente em julgado na instancia administrativa, inclusive 
o prazo de avocatoria, e apos o efetivo recolhimento do valor da multa ou da 
conversao do deposito em renda. 

§ 1.° — A participaqao prevista nesta lei aplica-se as multas recebidas por 
via judicial, processando-se o pagamento, em qualquer hipoteses, de acordo com 
as normas adotadas pelo Ministerio da Fazenda em rela?ao aos agentes fiscals. 

§ 2.° — Contestada a agao executiva ou apresentados embargos na execugao, 
a cota-parte devida ao autuante so sera paga quando transitar em julgado a 
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decisao denegatoria da defesa do executado e consequente recolhimento da mul- 
ta ao Tesouro Nacional. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario, entrando esta lei em 
vigor na data de soa publicagao. 

Item 2 

Discussao linica da redagao final do Projeto de Resolugao n.0 36, de 
1961, que suspende a execugao do Deereto n.0 635, de 11 de dezembro de 
1942, do Estado do Rio Grande do Sul, julgado inconstitucional pelo Su- 
premo Tribunal Federal (redagao oferecida pela Comissao de Redagao 
em seu Parecer n.0 539 de 1961). 

Em discussao. 

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

Em votagao a redagao final. 

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

Aprovada. 

Vai a promulgagao. 

E a seguinte 

Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 36, de 1961. 

Fago saber que o Senado Federal aprovou ie eu, , nos termos do 
art. 47, letra p, do Regimento Interne, promulgo a seguinte 

RESOLUCAO N.0 — 1961 

Suspende a execugao do Decreto-lei n.0 635, de 11 de dezembro 
de 1942, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 1.° — E suspensa a execugao do Decreto-lei n.0 635 de 11 de dezembro 
de 1942, do Estado do Rio Grande do Sul, por inconstitucionalidade, nos termos 
da decisao definitiva do Tribunal Federal, no Recurso Extraordinario n.0 21.247, 
em 24 de maio die 1955. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Item 3 

Discussao unica da redagao final do Projeto de Resolugao n.0 37, de 
1961, que suspende a execugao do art. 160 da Constitulgao do Estado do 
Rio Grande do Sul, julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fe- 
deral (redagao oferecida pela Comissao de Redagao (em seu Parecer nu- 
mero 534, de 1961). 

Em discussao. 

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

Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram conservar-se sen- 
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 

Vai a promulgagao. 
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a seguinte 

Redacao final do Projeto de Resolugao n.0 37, de 1961. 

Fago saber que o Senado Federal aprovou e eu, , nos termos do 
art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUQAO N.0 — 1961 

Suspende a execucao do art. 160, da Constituigao do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 1.° — £ suspensa a execugao do art. 160, da Constituigao do Estado do 
Rio Grande do Sul, por inconstitucionalidade, nos termos da decisao definitiva 
do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinario Criminal n.0 22.241, em 
9 de julho de 1954. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Item 4 

Discussao unica da redagao final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Camara n.0 175, die 1959 (n.0 3.257, na Casa de origem) que 
autorlza a criagao de escola de enfermagem no Parana e federaliza a 
Escola de Enfermeiras do Hospital Sao Paulo e a Escola de Enfermagem 
do Recife (redagao oferecida pela Comissao de Redagao em seu Parecer 
n.0 537, de 1961). 

Em discussao. 

Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, encerrarei a discussao. 

(Pausa.) 

Encerrada. 

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final, queiram permanecer sen- 
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A materia vai a Camara dos Depu- 
tados. 

Para acompanhar o estudo das emendas do Senado na Camara dos Depu- 
tados, designo o nobre Senador Paulo Fender. 

Item 4 

Discussao unica da retJagao final da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Camara n.0 160, de 1969 (n.0 1.882 de 1953 na Casa de origem) 
que extingue a Comissao Executiva dos Produtos da Mandioca (redagao 
oferecida pela Comissao de Redagao em seu Parecer n.0 536, de 1961). 

Em discussao. 

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

Em votagao a redagao final. 

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

Aprovada. 
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£: a seguinte 
Redacao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.0 160, de 1959 (n.0 1.882/56, na Camara, que extingue a Comissao 
Executiva dos Produtos da Mandioca. 

EMENDA N.0 1 (CSPC) 
Ao art. 5.° 
De-se ao art. 5° do projeto a seguinte reda?ao: 

"Art. 5.° — As funQoes de extranumerarios da Comissao Executiva 
de Produtos da Mandioca passam, com os seus ocupantes, a integrar a 
Parte Suplementar d'o Quadro do Pessoal do Ministerio da Agrlcultura, 
nos termos da Lei n.0 3.780 de 12 de julho de 1960, e serao extintos a 
medida que vagarem". 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Meilo) — A materia vai a Camara dos Depu- 
tados. 

Para acompanhar o estudo da emenda do Senado naquela Casa do Congresso, 
designo o nobre Senado Lobao da Silveira. 

Item 5 
Discussao unica da redacao final da emenda do Senado ao Projeto 

de Lei da Camara n.0 31, de 1961 (n.0 439, de 1959, na Casa de origem) que 
dispensa de inspenpao medica periodica os funcionarlos publlcos aposen- 
tados que contem sessenta anos de idade ou mais de 30 de servl?o (reda- 
?ao oferecida pela Comissao d'e RedaQao em seu Parecer n.0 538, de 1961). 

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

(Pausa.) 
Aprovada. 

E a seguinte 
Redagao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.0 31, de 1961 (n.0 439, de 1959, na Camara), que dispensa de inspegao 
medica periodica os funcionarlos piiblicos aposentados que contem 60 
(sessenta) anos de idade ou mais de 30 (trinta) de servigo. 

EMENDA N.0 1 
(Destaque aprovado em Plenarlo) 

Art. 10 
Suprima-se o paragrafo unico deste artigo. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Meilo) — A materia vai a Camara dos Depu- 

tados. 
Designo, para acompanhar o estudo da emenda do Senado, o nobre Senador 

Jarbas Maranhao. 
Esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Tem a palavra, para explicagao pessoal, o nobre Senador Lima Teixelra. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando se iniciou 

a crise que acabamos de atravessar — crise dificil mas que felizmente teve con- 
clusao paciflca sem guerra civil, sem choques politicos e sem prlsoes, a nao 
ser casos comuns de regulamentos militares — no decorrer daquela crise assistl- 
mos a uma serie de intrigas, algumas de carater internacional. 

Lembro-me bem de que naquela fase agitada. quando o Congresso dava 
provas da sua independencia e o povo brasileiro da maturldade politica, ouvi 
alguns comentarios envolvendo os Estados Uniios da America do Norte. 
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Li agora, com especial agrado, o tekgrama que o Presidente John Kenneo'y 
dirigiu ao Presidente do Brasil, pois nos da uma ideia nitida de como esse pais 
amigo recebeu a investidura do Sr. Joao Goulart na Presidencia da Republica. 

Varias vezes desta tribuna, afirmei que o Sr. Joao Goulart faria um governo 
de paz de compreensao e de bom entendimento com as a'iversas agremiaeoes 
politicas que serla fator de seguranga em qualquer hora dificil que o Brasil 
viesse a atravessar. Hoje asseguro que, atraves da orienta?ao que pretende impri- 
mir ao governo, S. Ex.a se credenciara e impora confianqa ao gabinete eleito 
pelo Congresso Nacional, e provara que e capaz de governar a contendo dos 
brasileiros. 

Por isso desejo seja transcrito do Senado o telegrama do Presidente John 
Kennedy, que e bem expressive. 

A Mensagem do Chefe do governo norte-americano esta vazada nos segulntes 
termos: 

"Envio-lhe meus melhores augurios, na oportunidade de sua ascen- 
sao as altas responsabilidades de Presidente dos Estados Unidos do Brasil. 

O povo e o Governo dos Estados Unidos da America tern participad'o, 
ha muito tempo, das profundas aspiragoes do povo e do Governo do 
Brasil, por um bem-estar economico e social cada vez maior, dsntro 
da estrutura d'as in.stituigoes livres e democraticas. Neste sentido, pre- 
tendemos manter uma cooperagao continua com o Governo e o povo 
do Brasil durante sua administragao." 

Sr. Presidente, nao e um telegrama protocolar, como se ve. Quern analisa 
essa Mensagem sente e compreende que o Chefe do governo norte-americano 
quis dar uma prova da confianga que aos Estados Unidos da America do Norte 
inspira o governo do Sr. Joao Goulart. E o demonstrou nesta Mensagem, em 
expressoes sincsras, como a que encerra o telegrama: 

"... pretendemos manter uma colaboragao continua com o Governo 
e o povo d'o Brasil durante sua administragao". 

Sr. Presidente, registro com muito agrado esta Mensagem do Presidente dos 
Estados Unidos da America do Norte, mesmo porque estamos lembrados do que 
se passou na Conferencla de Punta del Este. 

A nossa delegagao, tendo a frente o Dr. Clemente Mariani, titular do governo 
Janio Quadros, representou nosso pais como dignidade e proficiencia Conhego 
bem S. Ex.a, porque e da minha terra, a Bahia. Culto, operoso e digno, desem- 
penhou o Ministerio a contento geral. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) (Fazendo soar a campainlia)   Lembro 
ao nobre orador que dispoe de poucos minutos para terminar a sua oragao. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Concluirei, Sr. Presidente, apresentando minhas 
congratulagoes ao Sr. Joao Goulart, porque os lagos de estima, compreensao e 
cordialidade que nos ligam aos Estados Unidos da America d'o Norte, continuam 
inalteravels. 

Congratulo-me, tambem, com o Chefe do Governo norte-americano que ao 
sairmos de uma crise em que ficou realgada a autoridade politica do povo brasi- 
leiro da mais uma prova de sua amizade ao Brasil. Nosso Pais continua sob o 
imperio d'a Lei, com a Constituigao respeitaca e dignificada, porque num 
momento dificil demos a prova inequivoca de que alcangamos suficiente matu- 
ridade politica para solucionar nos mesmos, nossos problemas. 

Eis por que estamos, depois dessa mensagem, na firme convicgao de que 
a vitdria obtida foi tambem a da democracia. 

O Sr. Fernando Tavora — V. Ex.a da licenga para um pequeno aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 



- 302 - 

O Sr. Femandes Tavora — O Presidente Kennedy agiu com toda dignidade 
e distincao politica. Conhece nao somente o ex-Secretarlo da Fazenda, que agiu 
magnificamente durante o Governo d'o Sr. Janio Quadros, como o atual escolhido 
pelo Dr. Joao Goulart e sabe, perfeitamente, que o que um comepou o outro 
levara a bom termo. O Brasil, com isso, so tern que se felicitar porque, pelo 
menos uma vez, mostrou continuidade na sua administragao. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a tern razao. O Sr. Moreira Sales e o continua- 
dor, na Pasta da Fazenda, da orientagao imprimida pelo Sr. Clemente Mariani. 
O discurso de posse do atual Ministro da Fazenda, ns da claramente, a ideia 
de que caminhamos sem perigo, num rumo certo no campo financelro, que no 
decorrer d'o tempo, nos conduzira ao equilibrio de que tanto necessitamos. 

Sr. Presidente, eram essas consideragoes que desejava fazer em torno do tele- 
grama enviado ao Presidente Joao Goulart pelo Presidente John Kennedy. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votagao o Requerimento n.0 360, de 
urgencia para o Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 1961. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram conservar-se sen- 
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Projeto de que trata o requerimento sera incluido na Ordem do Dia da 

terceira sessao ordinaria que se seguir a presente. 

Em votagao o segundo requerimento de urgencia. Refere-se ao Projeto de 
Lei do Senado n® 35, de 1961, que prorroga vencimentos de dividas civis e 
comerciais. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer senta- 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A urgencia concedida e a prevista no art. 330, letra b, do Regimento 

Interno. Nessas condigoes, a materia sera apreciada imediatamente. 

Tern a palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira para, em nome da Comissao 
de Economia, apresentar o parecer. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — A recente crise politico-militar, como nln- 
guem ignora, teve graves implicagoes na vida economica e financeira do Pais. 

Basta considerar o volume das emissoes, que atingiu, em poucos dias, a cifra 
de setenta milhoes de cruzeiros, e o retraimento dos negocios, em geral, deter- 
minado pela paralisagao das atividades bancarias. 

Tais fatos transtornaram inteiramente as relagoes entre produtores, inter- 
mediaries e consumidores, estagnando praticamente o comercio e a indiistria, 
com prejuizos para todos. 

II — Atento a essas ocorrencias, o leminente Senador Guido Mondin, consi- 
derando "a situagao de quantos, por forga das circunstancias, nao puderam 
saldar sous compromissos, tendo ademais, usado de desesperados recursos para 
enfrentar despesas inadiaveis como adiantamentos a operarios", apresienta, para 
sanar as dificuldades, o presente projeto, que prorroga, por trinta dias, o prazo 
de vencimento das dividas, civis ou comerciais, ocorrido no periodo de 25 de 
agosto a 15 de setembro de 1961. 

III — Como se ye, das consideragoes acima expendidas, a proposigao tern 
todo o cabimento, pois visa a resolver uma situagao de fato, mas acontece que 
esta defeituosamente redigida, falando-se, no art. 1.°, em prorrogagao de dividas, 
quando o que se pretende e prorrogar o prazo de vencimento das mesmas. 
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Isso posto, opinamos pela aprovaeao do projeto, nos termos do seguinte 

Substitutivo 
Art. 1.° — £ prorrogado, por 30 (trinta) dias, o prazo para pagamento das 

dividas, civis ou comerciais, vencidas no periodo de 25 de agosito a 15 do setem- 
bro de 1961, indiependentemente de pagamentos de juros moratorios ou com- 
pensatorios. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposi?5es em contrario. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Faus- 

to Cabral, relator da materia na Comissao de Economia. 
O SR. FAUSTO CABRAL — Apresentado pelo nobre Senador Guido Mondin, 

o projeto estabellece ficarem prorrogadas de 30 (trinta) dias. as dividas, civls 
ou comerciais, vencidas no periodo de 25 de agosto a 15 de setembro de 1961, 
independenteimente de pagamento de juros moratorios ou compensatorios. 

Ao justificar a proposigao, seu autor alude as repercussoes da crise politica 
que ha pouco abalou o Pais, na vida economico-financeira da comunidade na- 
clonal; refere-se, particularmente, aos danos causados ao comercio e a indus- 
tria, pelos sucessivos feriados bancarios decretados por medida de seguranga. 
E prossogue nas suas ponderaqoes: 

"Parece-nos, por isto, muito criterioso que se considere a situacao 
die quantos, por forqa das circunstancias, nao puderam saldar seus com- 
promissos, tendo, ademais, usado de desesperados recursos para enfren- 
tar despesas inadiaveis como adiantamentos a operarios etc." 

Estamos de perfeito acordo com as razoes alegadas em favor da miedida. Em 
situaqoes extraordinarias, como a gerada pelos recentes acontecimentos poli- 
tico-militares, nao devem prevalecer para a atividade economica prazos e exi- 
gencias estabelecidas para epocas normais. Na verdade, o dever primordial do 
legislador deraocrata, face aos problemas que afligem a coletividade e, em nosso 
entender, vigiar para preservar. 

Opinamos, assim, favoravelmente ao projeto, nos termos do substitutivo 
apresentado pela douta Comissao de Constituiqao e Justica. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O parecer da Comissao de Constitui- 
qao e Justiqa propoe substitutivo. O parecer da Comissao de Economia e favora- 
vel ao substitutivo. 

Em discussao o projeto com a emenda. 
O SR. NOVAES FILHO — Sr. Presidente, quero congratular-me com a douta 

Comissao d'e Constituiqao e Justiqa pela interpretaqao liberal que adotou em 
referencia a materia em tela, interpretaqao que esta de pleno acordo com aquela 
ordem de ideias que, neste plenario, sempre defendeu o nosso saucoso e emi- 
nente colega, representante do Espirito Santo, ha pouco desaparecido do nosso 
convivio, Senador Attilio Vivacqua. 

Sr. Presidente, sabe V. Ex.a e sabe o Plenario que sobre todos os projetos, 
mesmos de orientaqao puramente economica mas que envolviam materia finan- 
ceira, a Comissao de Constituiqao e Justiqa opinava sempre pela sua inconsti- 
tucionalidade, porque entendia que a iniciativa cabia apenas a outra Casa do 
Congresso Nacional. Tanto assim e que quando submeti ao estudo desta Casa 
projeto estabelecendo regras quanto as emissoes veja-se bem — quanto as 
emissoes, declarando que as mesmas nao podiam ser feitas senao apos autori- 
zaqao do Congresso Nacional, ele foi considerado inconstitucional. Entretanto, 
a meu ver, versava materia eminentemente economica e apenas dava uma atri- 
buiqao ao Congresso. 

Veriflco, assim, Sr. Presidente, que a douta Comissao de Constituiqao e Jus- 
tiqa agiu hojie de maneira a merecer me us grandes aplausos. Lamento que ja 
nao exista o Senador Attilio Vivacqua, pois se ainda vivesse o saudoso com- 
panheiro do Espirito Santo, estaria de parabens, vendo que aquela Comissao 
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se encaminha para solucionar assuntos dessa natureza, rigorosamente de acordo 
com o ponto de vista que S. Ex.a defendia. (Muito bem!) 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. Presidente, a Comissao de Constituiqao e 
Justiqa nao mudou a sua orientaqao. Acontece que, no caso em discussao, a 
Comissao de Constituigao e Justiga observou que nao se trata de materia finan- 
ceira que interesse as finangas piiblicas do Pais e sim de prorrogagao de prazo 
para dividas concernentes a estabelecimentos bancarios em geral, que e materia 
completamente diversa. 

O Sr. Novaes Filho — V. Ex.a entao distingue entre a materia financeira essen- 
cialmente piiblica e a que atribui beneficios a iniciativa privada? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Perfeitamente, porque a determinagao cons- 
titucional e no sentido de materia financeira da Uniao, que interessa as rendas 
piiblicas. Nao diz respeito a materia financeira de ordem particular. 

Assim, a Comissao de Constituigao e Justlga pareceu nao haver inconstitu- 
cionalidade na proposigao do nobre Senador Guido Mondin, pois nao tern qual- 
quer repercussao na vida financeira da Uniao e sim na vida financeira dos esta- 
belecimentos bancarios privados. 

Dai nosso parecer pela constitucionalidade da materia. 
O Sr. Novaes Filho — V. Ex.a permite outro aparte? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Novaes Filho — Dou parabens a Comissao de Constituigao e Justiga 

pela orientagao que hoje adotou, que e a orientagao certa, no sentido de nao 
cercear a iniciativa do Senado, em materia dessa natureza. Contudo, tal orienta- 
gao quebra, realmente a linha seguida ate hoje por aquele orgao. Com mais vagar, 
poderei dar a_V. Ex.a exemplos de projetos semelhantes, recusados pela Comissao 
de Constituigao e Justiga, sob pretexto de serem inconstitucionais. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — fi possivel que V. Ex.a traga esses exemplos. 
Eu os desconhego. Como Relator, foi essa a minha orientagao... 

O Sr. Novaes Filho — Orientagao certa e felicito V. Ex.a por ela. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — ... que logrou o apoiamento dos diversos 

membros da Comissao presentes no memento, eis que, devido a urgencia com 
que foi elaborado o Parecer, nao estavam presentes a Comissao todos os seus 
integrantes. E possivel que, se presente a totalidade dos membros da Comissao, 
o resultado tivesse sido outro. Contudo, o ponto de vista do Relator apoiado pelos 
membros que se encontravam presentes, foi nesse sentido. 

O Sr. Novaes Filho — V. Ex.a permite novo aparte? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com satisfagao. 

O Sr. Novaes Filho — Quando ocupei a tribuna do Senado e frisei o assunto, 
foi apenas pensando em deixar bem firmado, de hoje por diante, a bela juris- 
prudencia adotada pela Comissao de Constituigao e Justiga. Felicito V. Ex.a 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Obrigado a V. Ex.a A minha orientagao e essa. 
O Sr. Novaes Filho — Recebi-a com muita alegria. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Muito obrigado. 

Sr. Presidente, queria prestar este esclarecimento a Casa para acentuar que 
a Comissao de Constituigao e Justiga nao mudou de orientagao ao ponto desejado 
pelo saudoso Senador Attiho Vivacqua. Apenas fixou-se em que, sendo materia 
financeira estranha aos interesses da Uniao, pode a iniciativa ser do Senado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Meiio) — Continua a discussao. 
Nao havendo mais quern use da palavra, encerrarei a discussao. 
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Encerrada. 
O Substitutivo tem preferencia regimental para a votagao. 
O Sr. Senador que o aprovou, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O projeto fica prejudicado. 
A materia vai a Comissao de Redagao. 
Antes de encerrar os trabalhos, convoco os Srs. Senadores para uma sessao 

extraordinaria as 17 boras, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 35, de 1961 (de autoria 

do Sr. Senador Guido Mondin) que prorroga vencimentos de dividas civis e comer- 
cias em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra "b", do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento n.0 361, de 1961, aprovado na presente 
sessao) — projeto aprovado em prlmeira discussao na sessao anterior, nos termos 
do substitutivo da Comissao de Constituigao e Justiga, tendo Parecer da Comissao: 

— de Redagao oferecendo a redagao do vencido. 

2 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Constituigao e Justiga sobre a 

Mensagem n.0 202, de 1961 (n.0 de origem 495), pela qual o Sr. Presidente da 
Republica submete ao Senado a escolha do Dr. Evandro Cavalcanti Lins e Silva 
para o sargo de Procurador-Geral da Republica. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 18 horas e 45 minntos.) 



159.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 13 de setembro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 17 horas acham-se presentes as Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 

Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Remy 
Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olypio —Fausto 
Cabral — Fernandas Tavora — Menezes Pimentel — Reginaldo Fernan- 
das — Dix-Huit Rosado — Novaes Pilho — Jarbas Maranhao — Barros 
Carvalho — Afranio Lages — Lourival Fontes — Heribaldo Vieira — Ovi- 
dio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Ary Vianna — 
Jefferson Aguiar — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Moura 
Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Lopes da Costa — Gaspar 
Velloso — Nelson Maculan — Daniel Krieger — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 37 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. 

O SR. GUIDO MONDIN — (Sobre a Ata) — Sr. Presidente, desejava de 
V. Ex.a uma retificagao na Ata, na parte que diz respeito a minha Intervenqao 
de hoje. 

Nao fiz comentarios em torno de rnn editorial do Correio Braziliensc, expus 
meu pensamento quanto ao espirito que deve presidir a nomeaqao do novo Pre- 
feito de Brasilia. A alusao ao editorial foi muito ligeira. Essa a realidade. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Serao suprimidas as exceqoes cons- 
tantes da Ata, conforme retificagao solicitada pelo nobre Senador Guido Mondin. 

Continua em discussao a Ata. (Pausa.) 

O SR. PAULO FENDER (Pela ordem) — Sr. Presidente, chsguei retardadamen- 
te ao Plenario. Pediria a V. Ex.a o obsequio de mandar ler a Ata na parte que 
me diz respeito, isto e, quando se refere ao discurso que proferi na sessao anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A parte retificada da Ata 
e a seguinte: 

"Usaram da palavra os Srs. Senadores Guido Mondin que comenta 
editorial do Correio Braziliense. defendendo principios que deverao nor- 
tear etc..." 

De acordo com a retificagao solicitada pelo nobre Senador Guido Mondin, 
a Ata sera colocada em votagao com a seguinte redagao: 

"Usaram da palavra os Srs. Senadores Guido Mondin defendendo 
principios que deverao nortear a escolha do futuro Prefeito de Brasilia: 
Paulo Fender, que sobre uma politica sul-amerlcana de minerals de 
subsolo, e Afranio Lages, congratulando-se com a Radio Nacional do Rio 
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de Janeiro pelo transcurso de seu jubileu de prata, justificando, em 
segulda, projeto de lei de sua autoria." 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao a Ata. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer como se acham. 

(Pansa.) 
Estd aprovada. 
Nao ha expediente a ser lido. 
Nao ha oradores inscritos. 
Passa-se a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 
Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 35, de 1961 (de 

autoria do Sr. Senador Quido Mondin) que prorroga vencimentos de 
dividas civis e comerciais (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, 
letra "b" do Regimento Intemo, em virtude do Requerimento n.0 361, 
de 1961 aprovado na presente sessao). — Projeto aprovado em primeira 
discussao na sessao anterior, nos termos do substitutivo da Comlssao 
de Constituiqao e Justiqa, tendo Parecer da Comissao de Redaqao ofere- 
cendo a redaqao do vencido. (Pausa.) 

£ lido o seguintc 
PARECER N." 541, DE 1961 

Redacao do vencido, para segnnda discusao do Projeto de Lei do 
Senado n.0 35, de 1961, que prorroga vencimentos de dividas civis ou 
comerciais. 

Reiator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissao apresenta, para segunda discussao (fl. anexa), o Projeto de Lei 

do Senado n.0 35, de 1961. 

Sala das Comissoes, 13 de setembro de 1961. — Lourival Fontes, Presidente 
— Ary Vianna, Reiator — Menezes Pimentel — Daniel Krieger. 

Rcda^ao, para segunda discussao, do Projeto Lei do Senado n.0 35, 
de 1961, que prorroga vencimentos de dividas civis ou comerciais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — fi prorrogado por 30 (trinta) dlas, o prazo para pagamento das 

dividas civis ou comerciais, vencidas no periodo de de 25 de agosto a 15 de setem- 
bro de 1961, independentemente de pagamentos de juros moratorios ou compen- 
satdrios. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposiqoes em contrario. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o Projeto. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra declare encer- 

rada a discussao. 
Em votaqao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O Projeto ira a Camara dos Deputados. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Peqo a palavra Sr. Presidente, para decla- 

raqao de voto. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra para declaraqao 

de voto o nobre Senador Aloysio de Carvalho. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, pego conste da Ata que 
votei contra o Projeto por considera-lo inconstitucional, uma vez que e materia 
financeira, nao cabendo a iniciativa do Senado Federal na hipotese. (Muito bcm!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A declaragao de voto de V, Ex,a 

constara da Ata. 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Constituigao e Justiga 

sobre a Mensagem n.0 202, de 1961 (n.0 de origem 495), pela qual o Sr. Pre- 
sidente da Republica submete ao Senado a escolha do Dr. Evandro Ca- 
valcanti Lins e Silva para o cargo de Procurador-Geral da Republica. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A sessao, nos termos do Regimento 
Interno, devera se processar em carater secreto. 

A fim de que sobre a Mensagem que acaba de ser anunciada delibere o 
Senado, solicito aos senhores funcionarios as providencias necess&rias. 

(A sessao transforma-se em secreta as 17 horas e 25 minutos, voltan- 
do a ser piiblica as 17 horas e 43 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Na sessao ordinaria de amanha, 
dla 14 do corrente, o Senado recebera o compromisso do Dr. Jose Feliciano Fer- 
reira, que assumira a cadeira de Senador em vista da licenga concedida ao nobre 
Senador Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Lembro aos Srs. Senadores que hoje, as vinte e uma horas e trinta minutos, 
o Congresso Nacional se reunira, em sessao conjunta, para apreciagao do veto 
presidencial ao projeto de lei que reorganiza o Ministerio das Relagoes Exteriores. 

Convido, pois, os Srs. Senadores a comparecer a reuniao do Congresso Na- 
cional. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao designando para a 
proxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao unica da redagao final do substitutivo do Senado ao Proje- 

to de Lei da Camara n.0 194, de 1958 (n.0 2,179, de 1956, na Casa de 
origem), que determina que os proventos da aposentadoria em geral, 
depois de revistos e atualizados pelo art. 1.° da Lei n.0 2.622, de 18 de 
outubro de 1955, nao poderao sofrer alteragoes que importem a diminui- 
gao e da outras providencias. 

Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 17 horas e 50 minutos.) 



160.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 14 de setembro de 1961 

PRES ID£N CIA DOS SRS. MOURA AND RAD E E CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes, os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 

Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — 
Remy Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio 
— Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio 
Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Novaes Filho 
— Jarbas Maranhao — Afranio Lajes — Lourival Fontes — Heribaldo 
Vieira — Ovidio Teixeira — Aloysio de Carvalho — Ary Vianna — Jeffer- 
son de Aguiar — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho 
— Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra 
Bueno — Lopes da Costa — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Daniel 
Krieger — Guldo Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenca acusa o compa- 
recimento de 39 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 

JUSTIQA KT.KTTORAL 
Tribunal Regional Eleltoral de Goias 

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Golas declara eleito Suplente de 
Senador Federal o Senhor Jose Feliciano Ferreira, de acordo com o extrato 
da ata abaixo transcrita. 

Extrato da Ata Geral 

Aos onze dias do mes de julho do ano de mil novecentos e sessenta e um, 
no Tribunal Eleltoral de Goias, presentes os Excelentissimos Senhores Desem- 
bargadores: Jorge de Moraes Jardim, Presidente; Elisio Tavares, Vice-Psesidente 
e Moacyr Jose de Moraes, os Juizes Doutores Ari Correa de Morals e Fausto 
Xavier de Rezende; bem assim o ExcelentLssimo Senhor Doutor Antonio de 
Lisboa Machado, Procurador Regional Eleitoral, as dezesseis horas, foi aberta a 
sessao, sendo lida e aprovada a ata anterior. Em seguida, o Excelentissimo Senhor 
Desembargador-Presidente declarou que convocara a presente sessao, a fim de 
que o Egregio Tribunal, ao qual fora apresentado em sessao anterior, o relatorlo 
organizado pela Comlssao Apuradora, constituida, na forma do art. 32 da Reso- 
luqao n.0 6.509, de 13 de ujlho de 1960, comblnado com o art. 33 da de n.0 5.876, 
de 18 de agosto de 1956, emanadas do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, do 
Desembargador Moacyr Jose de Moraes e dos Juizes, Doutores Ari Correa de 
Moraes e Jose Bernardo Felix de Souza, relativo aos resultados da apuraqao 
deral, foram de cento e quarenta e oito mil novecentos e cinqiienta e oito 
to, o que fez, aprovando-o, unanimemente. Em face dessa decisao, o Senhor 
Desembargador-Presidente proclamou os eleitos. Consta dessa ata, de conformi- 
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dade com a letra b do art. 48 da Resolugao n.0 5.876, acima citada, que os votos 
validos apurados na Circunscrigao para as eleigoes de Suplente de Senador Fe- 
deral, foram de cento e quarenta e oito mil novecentos e clnquenta e oito 
(148.958), sendo atribuidos ao candidate Jose Feliciano Ferreira, registrado pelo 
Partido Social Democratico, cento e onze mil quinhentos e oitenta (111.580) e ao 
candidate Waldir de Castro Cunha, registrado pelo Partido Democrata Cristao, 
trinta e sete mil trezentos e setenta e oito (37.378). Era o que continha a referida 
ata, a que fielmente, me reporto. 

Eu, Jose Marinho de Magalhaes, Diretor-Geral da Secretaria, fiz o presen- 
te extrato. — a) Desembargador Jorge de Moraes Jardim, Presidente do TRE. 

OFtCIO, 

N.0 464, da Camara dos Deputados, encaminhando anteprojeto da seguinte 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.0 6, DE 1961 

Institul nova dlscriminagao de rendas em favor dos municiplos 
brasUeiros. 

Redljam-se assim os seguintes par^grafos do 

Art. 15: 

§ 4.° — A Uniao entregara aos municipios de 10% (dez por cento) do total 
que arrecadar do imposto de que trata o n.0 II, efetuada a distrlbuigao em partes 
iguais e fazendo-se o pagamento, de modo integral, de uma so vez, a cada muni- 
cipio, durante o quarto trimestre de cada ano. 

§ 5.° — A Uniao entregara igualmente aos municipios 15% (quinze por cento) 
do total que arrecadar do imposto de que trata o n.0 IV, feita a distribuigao em 
partes iguais, devendo o pagamento a cada municipio ser feito integralmente, 
de uma so vez, durante o terceiro trimestre de cada ano. 

§ 6.° — Metade, pelo menos, da importancia entregue aos municipios, por 
efeito do disposto no paragrafo 5.°, sera aplicada em beneficios de ordem rural. 
Para os efeitos deste paragrafo, entende-se por beneficio de ordem rural todo 
o servigo que for instalado ou obra que for realizada com o objetivo de melhoria 
das condigoes economicas, sociais, sanitarias ou culturais das populagoes das 
zonas rurais. 

§ 7.° — Nao se compreendem nas disposigoes do n.0 VI os atos juridicos ou 
os seus instrumentos, quando incluidos na competencia tributarla estabelecida 
nos arts. 19 e 29. 

§ 8.° — Na iminencla ou no caso de guerra externa, e facultada a Uniao 
decretar impostos extraordinarios, que nao serao partilhados na forma do art. 21 
e que deverao suprimir-se gradualmente, dentro em cinco anos, contados da data 
da assinatura da paz. 

Redija-se assim o art. 19: 
Art. 19. Compete aos Estados decretar impostos sobre: 
I — Transmissao de proprledade causa mortis; 
II — vendas e consignagoes efetuadas por comerciantes e produtores, in- 

clusive industrials, isenta, porem, a primeira operagao do pequeno produtor, 
conforme o definir a lei estadual; 

III — exportagao de mercadorias de sua produgao para o estrangeiro, at6 
o maximo de 5% (cinco por cento) ad valorem, vedados quaisquer adiclonais; 

IV — os atos regulados por lei estadual, os do servigo de sua Justiga e os 
negocios de sua economia. 
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§ 1.° — o imposto sobre transmissao causa mortis de bens corporeos cabe ao 
Estado em cujo territorio estes se achem situados. 

§ 2.° — O Imposto sobre transmissao causa mortis de bens incorporeos, inclu- 
sive titulos e cr6ditos, pertence, ainda quando a sucessao se tenha aberto no 
estrangeiro, ao Estado em cujo territorio os valores da heranga forem liquidados 
ou transferidos aos herdeiros. 

§ 2.° — Os Estados nao poderao tributar titulos da divida publica emitidos 
por outras pessoas juridicas de direito publico interno, em limite superior ao 
estabeelcido para as suas proprias obrigagoes. 

§ 4.° — O imposto sobre vendas e consignagoes sera uniforme, sem distingao 
de procedencia ou destlno. 

§ 5.° —.Em caso excepcional, o Senado Federal podera autorizar aumento 
por determinado tempo, do imposto de exportagao, ate o maximo de 10% (dez 
por cento) ad valorem. 

Redija-se assim o art. 29: 
Art. 29 — Alem da renda que Ihes e atribuida por forga dos §1 2.°, 4.° e 5.° do 

art. 15. e dos impostos que no todo ou em parte, Ihes forem transferidos pelo 
Estado, pertencem aos munlcipios os impostos: 

I — Sobre propriedade territorial urbana e rural; 
II — predial; 
III — sobre tranmissao de propriedade imobiliaria inter vivos e sua in- 

corporagao ao capital de sociedades; 
IV — de licengas; 
V— de indiistrlas e profissdes; 
VI — Sobre divisoes piibllcas; 
Vi — sobre atos de sua economia ou assuntos de sua competencia. 

Paragrafo unico. O imposto territorial rural nao incidira sobre sitios de 
areas nao excedentes a vinte hectares, quando os cultivar so ou com sua familia, 
o proprietario. 

A Comissao Especial, oportunamente. 

OF1CIO 
Excelentissimo Senhor Vice-Prcsidente do Senado Federal. 
Na forma do Regimento venho comunicar a Vossa Excelencia que nesta data 

viajo para o exterior, no cumprimento da designagao para participar da Delega- 
gao do Senado k Conferencia Interparlamentar de Bruxelas. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia os protestos 
de meu aprego. — Mem de Sa. 

OF1CIO 

Excelentissimo Senhor Vice-Presidente do Senado Federal. 
Na forma do Regimento venho comunicar a Vossa Excelencia que nesta data 

viajo para o exterior, no cumprimento da designagao para participar da Dele- 
gagao do Senado a Conferencia Interparlamentar de Bruxelas. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia os protestos 
de -meu aprego. 

Brasilia, 11 de setembro de 1961. — Rui Palmeira. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andradc) — Esta finda a leltura do expedlente. 

— Terminou, na sessao ordlnaria de ontem, o prazo para oferecimento de 
emendas, perante a Mesa, &s segulntes partes do Projeto de Lei da Camara 
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n.0 127, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exercicio 
financeiro de 1962: 

Anexo n.0 2.00 — Legislative: 
Subanexo n.0 2.02 — Senado Federal. 
Anexo n.0 3 — 6rgaos Auxiliares: 
Subanexo n.0 3.01 — Tribunal de Contas. 
Subanexo n.0 3.02 — Consslho Nacional de Econorala. 
Anexo n.0 4 — Poder Executive: 
Subanexo n.0 4.01.01 — Presidencia da Repiiblica (despesas proprias). 
Subanexo n.0 4.01.02 — Presidencia da Republica (encargos gerais). 
Subanexo n.0 4.02.01 — Departamento Administrativo do Serviqo Publico 

(despesas proprias). 
Subanexo n.0 4.02.02 — Departamento Administrativo do Servigo Publico 

(encargos gerais). 
Subanexo n.0 4.03 — Estado-Maior das Forgas Armadas. 
Subanexo n.0 4.04 — Comissao de Readaptagao dos Incapazes das Forgas 

Armadas. 
Subanexo n.0 4.07 — Conselho de Seguranga Nacional. 
Apenas ao Subanexo n.0 4.01.02 — Presidencia da Republica (encargos ge- 

rais) foi apresentada uma emenda, de autoria do Sr. Senador Lobao da Silveira, 
que sera lida e submetida a apoiamento, para depois ser encaminhada a Comissao 
de Finangas. 

£ lida, apoiada, e vai a Comissao de Finangas a scguinte 

EMENDA N.o 1 — PLENARIO 
Presidencia da Republica. 
1.0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos diversos. 
Inclua-se: 

. Servigos de Esgotos em Belem, Estado do Para — 250.000.000. 
Prosseguimento dos estudos e instalagao na Hidreletrica do Rio Gurupi, no 

Para, por intermedio da Comissao Estadual da Energia — 100.000.000. 

Justificagao 
Sao dois servigos de grande importancia e de absoluta necessidade para o 

Estado. O primeiro necessario a defesa da saiide de uma populagao de meio 
milhao de habitantes flagelada pela filariose. Outro se impoe pela precariedade 
das condigoes de luz e energia no Estado em permanente subdesenvolvimento. 

Sala das Sessoes, 13 de setembro de 1961. — Lobao da Silveira. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa requerimento de in- 

formagoes, de autoria do Sr. Afranio Lages, que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
£ lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 363, DE 1961 

Senhor Presidente; 
Requeremos, nos termos do Regimen to em vigor, sejam solicitadas ao Exce- 

lentissimo Senhor Ministro da Viagao e Obras Publicas, as seguintes informagoes: 
a) se o Ministerio da Viagao e Obras Publicas tem programada. a execugao 

de obras de melhoria e o aparelhamento do porto de Penedo, em Alagoas, e, em 
caso afirmativo, a epoca prevista para o inicio das mesmas; 
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b) qual o custo do investimento das obras e services referidos no item 
anterior; 

c) se cogita o Ministerio de organizar comerciaknente o porto de Penedo; 
d) quais os motives que levaram o Lloyd Brasileiro, a cancelar a tradicional 

linha Santos-Rio-Penedo, ultimamente a cargo do vapor "Bocaina"; 
c) se o navio "Comandante Capela", pertencente ao Lloyd Brasileiro, vai 

voltar ao trafego e qual o custo das obras de recuperagao ultimamente realizado 
naquela embarcagao. 

Plenario, 14 de setembro de 1961. — Afranio Lages. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a bora do expedients. 

Tern a palavra o Sr. Senador Nelson Maculan, primeiro orador inscrito, 

O SR. NELSON MACULAN — Sr. Presidents, Srs. Senadores, na qualidade de 
observador parlamentar, credenciado por esta Casa, comparecemos, durante o 
mes de junho, as sessoes da 45.a Conferencia Internacional do Trabalho, patro- 
cinada e realizada pela Organizagao Internacional do Trabalho, em Genebra, 
Suiga. 

Embora nao podendo participar dos trabalhos de modo atuante, pois nao 
6ramos membro delegado, tivemos o cuidado de assistir a todas as reunioes da 
Conferencia, realizadas apos nossa chegada a Genebra, bem como trazer, para 
os arquivos desta Casa, colegao completa das teses apresentadas e debatidas e 
das atas oficials da Conferencia, que servirao, sem duvida, de valioso subsidio 
as nossas comissbes tecnicas especiallzadas no assunto, bem asslm aos Srs. Sena- 
dores que desejarem efetuar trabalhos a base dos estudos oferecidos a conside- 
ragao da Conferencia e nela aprovados. 

Apenas a guisa de destaque, devemos informar a Casa ter sido preocupagao 
principal da Conferencia em aprego (e o demonstram as teses nesse sentido 
apresentadas por quase todas as del'egagoes, excegao lamentavel do Brasil), o 
estudo das influencias pemiciosas do colonlalismo sobre a economia dos paises 
subdesenvolvidos e seus reflexos sobre as condigoes de trabalho e de vida dos 
trabalhadores de todas as categorias. 

De outro lado, trabalhos importantes foram aprovados sobre m'elhoria da 
situagao dos operarios em geral, remuneragao condigna para os trabalhadores 
do campo, melhores condigoes higienicas das habitagoes rurals, redugao da Jor- 
nada de trabalho, salario minimo para o trabalhador rural formagao profissional, 
etc. 

Das observagoes que pudemos recolher, fica, Sr. Presidente, como daquelas 
que se deve ressaltar, a necessidade de uma presenga mais atuante do Brasil 
nas futuras conferenclas internacionais da DIP, e, para isso, deve mandar a tais 
conclaves delegagoes mais atualizadas, mais dlnamicas, mais em acordo com as 
teorias modemas sobre o papel que as diversas classes sociais devem desem- 
penhar na comunidade nacional e internacional. Nao importa esta declaragao 
em uma critica aos que la estivteram representando o Brasil, mas tao-somente 
em registrar um fato que se repete, infelizmente, em todos os congnessos inter- 
nacionais de que temos participado. O Brasil ja tern maturidade sufictente para 
levar a tais reunioes mensagens de esperanga e fe nos destinos da humanidade. 
Temos na vastidao de nosso territorio multiformes experiencias e observagoes 
sociologicas de valor incalculaveis que podem perfeitamente servir de subsidio 
aos estudlosos de nosso e de outros paises, 

Nao h&, portanto, razao para que nao marquemos nossa presienga nesses 
conclaves com tragos indelevels que farao os outros povos sentir a existencia, 
entre nos, de fatores importantes na condugao dos problemas socials, e volverem 
os olhos com redobrada atengao para o complexo social brasileiro. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? 
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O SR. NELSON MAC ULAN — Com muita honra. 
O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a poderia informar quais eram os Delegados do 

Brazil na Conferencia, com vozes em plenario? 
O SR. NELSON MACULAN — Eram dois representantes do Govemo, dois 

representantes dos trabalhadores e dois dos empregadores, seis ao todo. Os 
representaxites dos empregadores entretanto, so foram nomeados quase no fim 
da Conferencia. A Delegaqao do Brasil participava dos trabalhos mas nao tinha 
dlreito a voto. 

O Sr. Paulo Fender — Os representantes do Governo nao apresentaram 
tese? 

O SR. NELSON MACULAN — As teses que levaram eram relativamente 
fracas e nao se coadunavam com os debates do momento, que versavam prlncl- 
palmente sobre os problemas do coloniallsmo. 

O Sr. Paulo Fender — Estou de pleno acordo com a estranheza manifestada 
por V. Ex.a 

O SR. NELSON MACULAN — Obrigado a V. Ex.a 

(Continuando a leitura). Desse interesse, sem duvida, poderao resultar estudos 
e intercambio de conhecimentos com os nossos tecnlcos, tudo em beneficio da 
paz social. Ai ficam as sugestoes. 

Antes de encerrar estas palavras e encaminhar os documentos da Confe- 
renqa a Mesa, para que os incorpore aos Anals da Casa, e justificar ressaltar 
o trabalho abnegado e proficuo de S. Ex.*1, o Embaixador Barbosa Carneiro, chefe 
da Delegagao brasileira, incansavel no atendimento de todos os problemas pertl- 
nentes a fungao que desempenhou, e dos Srs. Embaixador Sette Camara e Minls- 
tro Alfredo Valladao, todos empenhados em dar o maior brilho possivel a pre- 
senga do Brasil na Conferencia. 

A S. Ex.a e todos os membros da Delega?ao brasileira ficam aqui consig- 
nada, as nossas congratulagSes pelo esforgo despendido e pelos resultados alcan- 
gados. 

Seria de todo interessante, finalmente, Sr. Presidente fosse dada aos Srs. 
Presidentes e mais membros das Comissoes de Legislagao Social, Rielagoes Exte- 
rlores, Saiide Piiblica, Educagao e Cultura, Economia, Seguranga Nacional e de 
Transportes, Comunicagoes e Obras Publlcas da existencia, nos arquivos dos 
documentos qu'e ora entregamos a Mesa, a fim de que possam valer-se dessa 
fonte de subsidies para os trabalhos daqueles drgaos t6cnicos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores tramita por esta Casa um Projeto de Lei que 
estatui os dlreitos dos trabalhadores rurals. 

A Comissao Especial no mead a para ess® fim encontrara, acredito, nos subsi- 
dies que neste momento envio a Mesa elementos valiosos e importantes para o 
encaminhamento da dlscussao do Projeto de Lei que da ao trabalhador rural 
nao a mesma legislagao do homem da cidade, mas sim uma legislagao especi- 
fica para a sua atlvidade na agricultura. 

Sr. Presidente, aprovelto este ensejo para daqui fazer apelo ao Uustre Minls- 
tro das Relagoes Exteriores, Sr. San Tiago Dantas, no sentido de que recoponha 
nossa Delegagao em Genebra. No maior centro mundial onde tern sede cerca 
de sete organizagoes que cuidam de problemas da maior inportancia para a 
Humanldade, a Delegagao brasileira conta atualmente com poucos elementos, 

E do maior interesse para nosso Pais que seja ela integrada de tecnico de 
valor, a fim de que o Brasil, doravante participe de todas as conferencias com 
a autoridade que Ihe da o conhecimento dos altos problemas que se debatem em 
Genebra. 

Sr. Presidente, encaminho a Mesa esses subsidies, a fim de que V. Ex.a Ihes 
de o destine que melhor convenha. 
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Era o que tinha a dizer. (Muito bcm! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Presidencia agradece, era norae 

do Senado, a oferta que acaba de ser feita a nossa Biblloteca, das obras que 
neste instante encaminha a Mesa o nobre Senador Nels on Maculan, todas elas 
relacionadas com a Organizagao Intemacional do Trabalho. 

Acha-se presente o Sr. Jose Feliciano Ferreira suplente convocado para 
substitulr o Sr. Senador Juscelino Kubitschek durante a licenga concedida a esse 
nobre representante do Estado de Goias. 

Designo, para a Comissao que devera introduzir S. Ex.a no plenario, a fim 
de prestar o compromisso regimental, na forma do disposto no art. 6.° do Begi- 
mento Interno, os Srs. Senadores Pedro Ludovico, Coimbra Bueno e Vitorino 
Frelre. 

Acompanhado da Comissao, tem ingresso no recinto, justa o compro- 
misso regimental o toma lugar na bancada o Senhor Senador Jose 
Ferreira. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta empossado o Sr. Senador Jos6 
Feliciano Ferreira. 

Neste momento, o Sr. Moura Andrade deixa a Presidencia, assumin- 
do-a o Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 
Afranio Lages. 

O SR. AFRANIO LAGES — Senhor Presidente, Srs. Senadores, a cidade de 
Penedo, nas Alagoas, fundada por Mauriclo de Nassau quando da invasao holan- 
desa, e considerada pela sua situaqao geografica a capital do Baixo Sao Fran- 
cisco. 

Apos um periodo de notavel progresso, aquela comunidade saofranciscana 
vlu tolhlda o seu desenvolvimento pelo advento de fatores negatives. Como que 
houvesse ido posto em execuqao um piano adredemente preparado para sua 
destruigao, surgiu em torno daquela comuna um vigoroso cordao de isolamento. 
O seu porto deixou de ser freqiientado regularmente pelos navios da nossa mari- 
nha mercante, as aeronaves que faziam pousos certos suspenderam os voos sem 
explicagao plausivel e com a construgao da BR-11 Sul a ligaqao rodoviirla 
Norte—Sul ira processar-se alem de Penedo, no trecho do rio Sao Francisco, 
situada entre as cidades de Porto Real do Coldgio (Alagoas) e Proprid (Sergipe), 
devendo ser inaugurado dentro em breve um service de ferry-boat e, mals tarde, 
construida uma ponte rodoferroviaria. 

A respeito do porto de Penedo a Associa?ao Comercial daquela cidade em 
memorial que nos dirigiu, assim, se expressa: "O porto de Penedo — escoadouro 
natural' de toda a regiao do Baixo Sao Francisco — at6 ha pouco tempo represen- 
tava o xnelhor e mals conveniente meio de visao, nao so dos municipios margi- 
nals como de grande parte dos sertoes de Alagoas e Sergipe, pela asslduidade da 
navegacao maritima e excelencia de sua situa?ao geografica. A constancia ou 
freqiiencia regular de navios inspirava a confianga do comercio, garantindo o 
fluxo da exportagao e a entrega do produto, na data prefixada, no mercado 
consumidor. O seu fechamento agiu como um impacto tremendo, refletindo-se 
nas fontes de produgao. Como decorrencia, os exportadores passaram a adotar 
solugoes desencontradas, dltadas pelo acaso das inspiragSes do momento. Verifi- 
cadas, numa fase em que a safra do arroz principalmente, alcangava o seu teto 
mals alto, a supressao do transporte criou um problema que profundamente afeta 
a economia regional, carecedora dos cuidados mais priorltarios dos Poderes Publi- 
cos. A impraticabilidade da barra do Sao Francisco afugentou os navios de 
maior calado, e os pequenos geralmente reduzera a capacidade de carga para 
transp6-las em condigoes de seguranga. Em que pesem as demarches que de 
longa data se fazem junto ao Lloyd Brasileiro, esta empresa ha cerca de um 
ano cancelou a tradlcional linha Santos—Rio—Penedo, ultimamente a cargo 
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do vapor "Bocaina". Em conseqiiencia, a navegagao esta sendo excluaivamente 
praticada por duas escunas da firma local Peixoto, Gongalves Navegagao S.A., 
barcos pcquenos que nao correspondem as nece^sidades do mercado. Como alter- 
natlva, valem-se os exportadores do transporte terrestre, em caminhoes, resul- 
tando a majoragao do custo e o impedlmento de concorrer com outras fontes 
de produgao, melhoramente servidas. Isso expllca o baixo indice das estatisticas 
oficiais, no que concernem a nossa exportagao por via maritlma, nesses ultimos 
tempos. Elas devem ser consideradas como uma advertencia ao Governo, e nao 
para retratar o volume de nossa produgao. Face as dlficuldades do escoamento, 
acentuadas na epoca das safras, o transporte tambem se processa via Aracaju 
a Maceio, em quantidade muito superior a registrada no porto de Penedo, embora 
sujeito aos gravames que esta outra altematlva Igualmente acarreta. Por outro 
lado, a carga e descarga daqueles barcos tomam-se dificeis e dispendiosas, 
devido a ausencia de instalacoss adequadas. Comumente eles fleam ao largo, no 
melo do rio, provocando demoras e despesas extraordinarias, de estiva e deses- 
tlva a que se somam os elevados fretes das embarcagoes auxlliares, nem sempre 
disponivels ao acostamento. A firma armadora possui um pequeno cais, com 
guindastes, na fronteiriga cidade de Neopolis, utilizavel somente na epoca de 
enchente; na vazante, formam-se bancos de areia que Impedem a atracagao. 
Todavia, dita aparelhagem atende unicamente a carga daquela localldade sergl- 
pana, representada por um volume bem inferior a nossa. Em tempo, cogita-se 
do equlpamento do porto de Penedo. Chegou-se mesmo a construir um armazem, 
a orla do rio, destinado a descarga, ora ocupada pela Comissao do Vale do Sao 
Francisco, em virtude da paralisagao ou deslstencia do aludido projeto. Gorou, 
assim, a iniciativa do Governo de explorar o porto, cujo melhoramento construiu 
no cais da protegao, no citado armazem e na pavimentagao da faixa marginal, 
construidos pela CVSF. Nessas circunstanoias, por falta de aparelhagem e 
carencia de navegacao, os mercados consumidores do norte passaram a substltuir 
os do sul do Pais e, embora onerados, os produtos da regiao obrigatoriamente se 
escoam para Pernambuco, Paraiba e Bahia, quase que exclusivamente por via 
terrestre, a que de outra condigao nao dispomos". 

Vale referir, Sr. Presidente, que a perniciosa situagao do porto de Penedo 
tende a agravar-se, criando condlgoes ainda mais vexatorias para toda rica 
regiao do Baixo Sao Francisco. A Comissao do Vale do Sao Francisco, atraves 
de um trabalho eficiente, consegulu elevar a safra de arroz da regiao para 1 
mllhao de sacos. Nao e, porem, o arroz o unlco produto a exportar. A pauta de 
exportagao inclui ainda coco, feijao, milho, tecidos, oleos vegetais, llnter, etc. 
No Baixo Sao Francisco estao localizadas quatro fabricas de tecidos, alem de 
varies estabelecimentos industrials de beneficiamento de arroz, de extragao de 
oleos vegetais, sabao, etc., cujos produtos sao destinados ao mercado interno. 
A Colonia Pindorama, bem proximo a Penedo, introduziu em data recente, a 
cultura do maracuja abrlndo novos horizontes para a exploragao agricola, vez 
que esta faturando, anualmente, cerca de 40 milhoes de cruzeiros desse produto. 
A energia eletrica da CHESF que ja vinha prestando inestimavels servlgos aos 
munlciplos sergipanos, comega a suprir os municiplos da margem alagoana do 
Bao Francisco. As perspectivas, portanto, do fortalecimento cada vez mais acen- 
tuado, quer no setor agricola, quer no industrial da regiao, sao as mais promls- 
soras, prlncipalmente quando, em face da politlca de estimulo a produgao ditada 
pelo Governo da Republica concedendo facilidade de credito ao pequeno agrl- 
cultor e para a implantagao da media e pequena industria, se dever& ter como 
certo um aumento substancial da produgao. E tal produgao deverS. encontrar, 
sem maiores gravames, o seu e.scoadouro, natural o porto de Penedo. 

No ultimo ano, vozes levantaram-se nas duas Casas do Congresso Nacional, 
reclamando providencia no sentido do Loide Brasileiro voltar ao trafego o velhis- 
simo barco "Comandante Capela". Os clamores chegaram aos ouvldos dos respon- 
savels que prometeram conclulr os reparos a que estava sendo submetldo aquele 
navio afim de restitui-Io a linha que servia aos portos de Aracaju e Penedo. 
O tempo inexoravel fol passando, Sr. Presidente, e, ha poucos dlas, tivemos 
o desprazer de receber a noticia de que o "Comandante Capela", depois do enor- 
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me desperdicio de verbas para o scu reaparelhamento, ira ser vendido como 
sucata a Cia. Sideriirgica Nacional. 

Fenecem as esperamjas dos alagoanos e sergipanos e o espectro da estagna- 
Qao e da rotina paira sob re a outrora capital do Baixo Sao Francisco. 

For outro lado, como ]a acentuamos, os avioes da Varig, empresa que servia 
regularmente ao aeroporto de Penedo, suspenderam os pousos que ali faziam. 

Resta aos nordestinos a ultima esperan?a de que o novo Govemo da Repu- 
blica faga chegar a regiao do Baixo Sao Francisco sua ativldade dinamizadora, 
determlnando, entre outras, as seguintes provldencias objetivas e praticas; — 
a) restabelecimento de escalas regulares no porto de Penedo de navios de peque- 
no calado, aproprlados a navegagao do Sao Francisco; b) construgao de um 
pequeno embarcadouro no citado porto, dotando-o de equipamento que permita 
a carga e descarga diretamente para o armazem, empregando-se um pontao 
fiutuante em condlgoes de acompanhar o desnivel do rio nas fases de enchente 
e vasante; c) aproveitamento do armazem ora ocupado pela Comissao do Vale 
do Sao Francisco para recebimento de mercadorias; d) reorganizagao do servigo 
de pratlcagem da barra, indispensavel a seguranga da navegagao; e) organiza- 
gao comerclal do porto, podendo sua exploragao ser entregue, mediante conces- 
sao, ao Estado de Alagoas; f) encomenda aos estaleiros nacionais de embarca- 
goes de fundo especial, permltindo acesso aos pequenos portos, Inclusive Penedo; 
g) restabelecimento do pouso regular de aeronaves tipo C-46 e Cc-3 no aero- 
porto de Penedo (Real, Lloyd Aereo ou Nab); b) determinagao ao DNER e a 
Comissao do Vale do Sao Francisco para a construgao de uma estrada com 
revestimento asfaltico ligando Penedo a BR-11. 

E este o apelo que fazemos desta tribuna as altas autoridades do Pais, inter- 
pretando o sentimento e os anseios dos brasileiros da regiao do Baixo Sao Fran- 
cisco, tao promissor rincao da nossa Patria. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESLDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Mou- 
rao Vieira. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Desisto da palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Jef- 

ferson de Aguiar. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tern a palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tern a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhao. 
O SR. JARBAS MARANHAO — Senhor Presidente, ficamos informados, atra- 

ves de carta que nos foi enviada pelo engenheiro Pelopidas Silveira, Vice-Gover- 
nador de Pemambuco, que o ultimo Governo da Uniao tinha pianos ja formu- 
lados vlsando a imediata instalagao de um reator atomico de potencia, no 
Nordeste — e acreditamos que esses pianos nao sejam abandonados pela atual 
adminlstragao federal. 

fi um projeto que merece nossos melhores aplausos e que se reveste de espe- 
cial slgnlficagao, neste exato memento, quando — atrav^s do Piano Diretor da 
SUDENE — 6 de se esperar venha a processar-se, naquela subdesenvolvlda 
regiao brasileira, um esforgo global, tecnicamente conduzido, para melhorar as 
condlgoes estruturais e substanciais de sua economia. 

Sabldo 6, pela leitura mesmo dos textos de divulgagao cientifica destinados 
ao grande piiblico, que a utlllzagao de energia atomica para fins economlco alnda 
apresenta algumas dlflculdades. 

Os numeros indicatives do montante dos investimentos necessaries e do custo 
de operagao das uslnas restantes desses investimentos — nao resistem alnda, 
em todos os casos, ao confronto com outros numeros de categoria idenUca, rela- 



- 318 - 

cionados, por exemplo, com o emprego da energia hidraulica ou termlca, para 
a produgao de eletricidade. 

Subslstem, insolucionadas, embara?osas questdes vlnculadas, principalmente, 
ao prepare do combustivel usado nos reatores para que eles produzam for^a 
eldtrlca destlnada a fins domesticos ou industrials. 

Todavla, Senhor Presidente, afirmam os entendidos no assunto que as dlfi- 
culdades sao temporarias. Que do silencioso e ininterrupto trabalho dos estudlo- 
sos, nao tardarao a surglr as solucoes praticas para os empecilhos que alnda 
contra-lndicam o apelo a energia nuclear, na movimentagao da civlllzagao. 

Tudo isso, afinal, esta em perfeita harmonla com a llnha da Hlstorla. O 
mesmo ja aconteceu, em outros tempos, com a fixa?ao das tecnlcas reclamadas 
para o aproveitamento do carvao mineral, da for?a hidrdullca, ou do petroleo. 
E as coisas nao se passam de um modo diferente, mesmo nesfce mundo modemo 
que ai esta, trepidante e magnifico no espetaculo de sua vida em marcha. 

Os engenhos novos, aqueles que aplicam, a serviQO do homem, as descober- 
tas clentiflcas que possibilitam o avanqo sobre os processos de trabalho da fase 
anterior, precisam ser testados mil vezes, antes de poderem ser incorporados no 
instrumental de que langam mao os povos, para o dialogo economico a que nao 
podem fugir, com as areas geograflcas que ocupam sobre a face da terra. 

Sumultaneamente com esse teste de maquinas, de importancia para o pro- 
gresso humano, um outro objetivo, tao ou mais valioso para a causa desse mesmo 
progress©, val sendo tamb^m atlngldo. 

Refirimo-nos, Senhor Presidente, ao treinamento das equipes humanas que 
se encarregarao — no futuro que ja e quase presente — de apllcar, difundlr e 
aprlmorar a tecnologia nova. 

A verdade e que nenhuma tecnologia chega a contrlbuir de maneira ponde- 
rivel para o bem-estar coletivo, em determinada socledade, senao depols que 
perde o carater de segredo pertencente a poucos inlciados, para tornar-se rotl- 
neiro know how de todos os trabalhadores qualificados, integrantes dessa socle- 
dade. 

Estas conslderaqoes, que ora fazemos, tern por flnalidade fundamentar a 
tese de que estara melhor atendido o objetivo visado com a instalagao de um 
reator atdmico, se essa instalaQao for feita em zona geografica que possua 
densidade populacional elevada, bem como, razoavel indice' de progresso econo- 
mico e cultural. 

Trata-se, no caso, de contar com as condlgoes dentro das quals o investlmento 
exigido pela empresa podera oferecer boa rentabilldade. 

Ora, Pemambuco represents, justamente, no Nordeste brasllelro, o Estado 
que reune com advertencia maior as condigoes a que nos referimos, de exube- 
rincia demografica e de vitalldade economica e cultural. Sua populagao 6 pelo 
volume e densidade, a mais expressiva das populagoes nordestinas. Sua capital 
6 a terceira cidade do pais. Sua agricultura, sua pecuaria e sua industria sao, 
tambem, as que apresentam os indices mais elevados de crescimento e de pro- 
dugao. 

Por outro lado, Pernambuco e o maior centro universitario do Norte do 
Brasil, seja pelo numero de escolas superiores, seja pela quantidade de alunos que 
freqiientam essas escolas, sea, alnda, pelo alto concelto das mesmas no pais 
Intelro. 

Dlsse o professor Nelson Chaves — homem de ciencia, serio pesquisador — 
em estudos que publicou sobre a natureza e as fungoes das Unlversidades, que 
a do Recife 6 Ja uma grande realidade, uma afirmagao naclonal e intemaclonal, 
que ela cresceu levando em pouca conslderagao o fator tempo, apresentando-se 
em poslgao de ter influencla decislva sobre a reglao — para, em seguida, acres- 
centar; ela 6, sem diivlda, uma universldade regional, devendo partlcipar muito 
objetivamente do piano de recuperagao do Nordeste. 
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Ja existem, alias, cursos teoricos e laborat6rio equlpado para tarefas de 
treinamento, no Institute de Fislca e Matem&tlca da Unlversldade do Recife e na 
Escola Polltecnlca da Unlversidade Catolica, e bem assim em vias de instalagao, 
na Escola de Engenharla, uma seijao nuclear. 

For tudo isso e que o professor Luiz Freire, com a sua Indiscutivel autorldade, 
relvindlca a colocagao do reator no Recife, dizendo que ele: 

"... sera o centro em torno do qual se desenvolvera uma grande 
escola t6cnico-clentifica de fisica, com repercussoes profundas e vastas 
no dominio da tecnologla e da matematica. Perdendo-o, teriamos perdido 
o comando, no norte, da fisica e da matematica, que alnda e nosso. 
Ganhando-o, te-lo-iamos robustecido e para sempre". 

- Lembra alnda o professor Luiz Freire que o grande matemitico frances 
Dieudonne — ora mlnistrando um curso no Institute de Buenos Aires — indicou, 
em bibllografla apresentada recentemente, tres publlcagoes editados pelo Institute 
de Fisica e Matematica da Universldade do Recife. 

£ justamente essa renomada instltuigao de pesquisa cientiflca que ora plei- 
teia do Govemo Federal, com o decidldo apoio das autoridades govemamentais 
e dos parlamentares de Pernambuco, bem como de suas elites intelectuais, a 
implantagao do reator atomico de potencia na Capital de nosso Estado. 

Que se destine, portanto, ao Recife, em obediencla a todos esses motives, 
o reator atomico programado para o Nordeste, pelo Govemo Federal. Era o que 
tinhamos a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador lima 
Texeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presldente, inumeras vezes, da tribuna desta 
Casa, quando Presldente da RepubHca o Sr. Janio Quadros, manifestei-me contra 
o decreto de S. Ex.ft que extinguiu o aumento de 40% ha anos concedido aos 
medicos, como gratificagao por rlsco de vlda. 

Acabo de receber um apelo, dirigido ao Pre&idente Joao Goulart e ao Pri- 
meiro Ministro Tancredo Neves, firm ado por grande mimero de medicos, do 
Estado da Guanabara, que o subscrevem, tambem em nome dos medicos de 
todas as regloes do Brasil, concitando a S. Ex.a o restabelecimento daquela gra- 
tlficagao para para que, assim, possam ter aumentados os seus parcos salarlos. 

O Sr. Leonidas Mello — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 
O Sr. Leonidas Mello — £ justissimo o apelo que os medicos dlrlgem ao Go- 

vemo Federal e eu me congratulo com V. Ex.a pela defesa que faz dessa classe. 
O aumento dos 40% foi concedido por lei e os medicos o usufruiam em conse- 
qiiencla de fungoes que implicavam em risco da propria vlda. Mas o ultimo Go- 
vemo Julgou por bem corta-lo. Entretanto de intelra justiga esse apelo que V. 
Ex.a encaminha ao Governo Federal e a ele me associo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado ao nobre colega, Senador Leoni- 
das Mello. 

Sr. Presldente, solicito a Vossa Excelencla a transcrlgao em nossos Anais 
do documento que me foi dirigido: 

"Rio de Janeiro (Guanabara), 8 de setembro de 1961. 
Ex.mo sr. Senador Joao de Lima Teixelra. 
MD Lider da Malorla. 
Senado Federal 
Brasilia, DF 
Ilustre patriclo 
Os infra-flrmados, medicos e dentistas da Prevldencia Social na fir- 

me convlcgao de que assim o fazendo Interpretam o sentimento unSml- 
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me dos colegas de todo o Pais, dirigem-ae a Vossa Exoelencia, para, na 
qualldade de eminente Lider da Maioria do Senado Federal, interceder 
junto ao Ex.mo gr. Presidente da Republica, para que S. Ex.a quanto 
antes, venha a revogar o Decreto n.0 50.337 de 14 de marqo de 1961, atra- 
ves o qual, o entao chefe do Govemo, de maneira intempestiva © mal 
fundamentada, Ihes prejudicou substancialmente, retirando-lhes o di- 
reito que Ihes fora a anos atribuldo, para, de acordo com o detrieminado 
em Lei n.0 1.711 de 1952, receberem Gratificacao pelo Risco de Vida e 
Saude. 

O presente requerimento e dirigido ao ilustrado Lider, tendo em vis- 
ta conhecermos a atuacao em nosso favor desenvolvida no ensejo da pu- 
blicagao do referldo Decreto n.0 50.337, e, certos de que a sua revogaqao 
trara amblente de satisfacao tao necessaria, na hora que vivemos, e be- 
neficiara profissionais de diferentes categorias do Amazonas ao Rio 
Grande do Sul. 

Gratos pela atencao preciosa que nos ha de ser dedicada, subscre- 
vem-se como patricios, amigos e admiradores sinceros." 

Sr. Presidente, subscreve o requerimento o Dr. Fernando Luiz Filho, acom- 
panhado de meia centena de medicos. 

Dado o conteudo deste documento, espero seja Mta justiqa a classe medica, 
cuja aspiragao devemos respeitar, porque consubstanciada em lei anterior que 
concedida a gratificacao de 40% aos medicos que prestavam siervigo em deter- 
minados setores da administracao piiblica federal com risco da saude e da vida. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEEXEIRA — Com muito gosto. 
O Sr. Fernandes Tavora — Apoio a solicitagao constante do requerimento 

quie V. Ex.a acaba de ler, porque de inteira justiqa. Quando o Presidente Janio 
Quadros assinou o decreto que extinguia essa gratificagao, julguei injusto o ato 
do Presidente da Republica. Como seu corrsligionario, silenciei, para nan ser tido 
como seu adversarlo. Atualmente, quando os medicos reclamam um direlto que 
sempre julguei pertencer-Ihes, nao posso deixar de dar-lhes meu apoio. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — A gr ad ego o apoio que me da o nobre Sienador 
Fernandes Tavora. Sua Excelencia, como medico, conhece bem a situagao da 
classe medica, o direlto que Ihe assiste e, portanto, a justica da pretensao. 

Nao ha, pois, como negar esse direito aos medicos cuja missao considero 
das mais importantes sobretudo, com a socializagao da medicina, em virtude da 
qual quase todos os medicos tern, de certo modo, atribuigoes definidas nos insti- 
tutes de previdencia e orgaos paraestatais. Por esse motivo, mereoem o amparo 
do Poder Publico. 

Os medicos que exercem suas atividades nos setores da administragao pii- 
blica nao tern as vezes, tempo para se dedicar a clinica particular, e, por isso 
mesmo, devem ter, par parte do Poder Publico melhor remuneragao, para faze- 
rem face as dificuldades decorrentes do aumento do custo de vida. 

O Sr. Lednidas Mello — Permite V. Exa um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 

O Sr. Lednidas Mello — E muito interessante frizar que os medicos com este 
miemorial defendem por intermedio de V. Ex.a, o direito em cujo gozo ja esta- 
vam, por lei. Retirar-se esse direito e uma arbitrariedade, quase uma prepoten- 
cia. Se o Govemo anterior a cometeu certamente o atual nao a repetira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — O Govemo do Sr. Joao Goulart ira reparar sua 
injustiga; restabelecera um_direito a que os medicos faziam jus. Este o apelo 
que dirijo ao Chefe da Nagao em nome dos medicos de todas as Autarquias do 
Estado da Guanabara que subscreveram esse documento ie que esperam ver o 
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seu desejo atendido pelo Sr. Joao Goulart. Estou certo de que o Presidenbe Joao 
Goulart revogara o decrefco do seu antecessor, que colocou a classe medica em 
serias dificuldades. 

Este e o desejo de todos aqueles que com interesse acompanham a atuagao 
do Presidente Joao Goulart a frente dos destines da Na^ao comece S. Ex.a fa- 
zendo justica aos medicos que foram tao prejudicados. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Vai ser lida comunicaqao encamlnha- 

da a Mesa. 
fi lido o seguinte 

OF1CIO 
Em 14 de setembro de 1961. 
Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia, de conformidade com o 

disposto no art. 72, paragrafo unico, do Regimento Intemo, que integmram, no 
Senado a bancada do Partldo Social Democratico. 

Atenciosas sauda?5es. — Jose Feliciano Ferreira. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A Mesa fica inteirada, 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica da redaqao final do substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Camara n.0 194, de 1958 (n.0 2.179, de 1956, na Casa de origem) 
que determina que os proventos da aposentadoria em geral, depois de 
revistos e atualizados pelo art. 1.° da Lei n.0 2.622, de 18 de outubro de 
1955, nao poderao sofrer alteraqoes que importem em diminuigao e da 
outras providencias. 

Em discussao. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador desejando usar a palavra, declaro encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redagao Final, queiram permanecer como 

se acham. (Pausa.) 
Esta aprovada. 
O projeto vai a Camara dos Deputados. 
Designo, para acompanhar o estudo do substitutivo do Senado, na Camara 

dos Deputados, o Sr. Fernando Tavora. 
E a seguinte a Redagao Final aprovada; 
Redagao final do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.0 194, de 1958 (n.0 2.179-C, de 1956, na Camara), que determina os 
proventos da aposentadoria em geral, depois de revistos e atualizados 
pelo art. 1.°, da Lei n.0 2.622, de 18 de outubro de 1955, nao poderao 
sofrer alteragoes que importem em diminuigao, e da outras providencias. 

Substitua-se o Projeto de Lei da Camara n.0 194, de 1958, pelo seguinte: 
Regula a aplicagao do art. 193, da Constituigao Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Na revisao dos proventos de aposentadoria, a que se refere o art. 

193 da Constituigao Federal, serao eles aumentados na mesma percentagem em 
que o forem os vencimentos dos funcionarios em atividade. 

Art. 2.° — Quando apds a lei anterior que houver fixado os vencimentos do 
funciondrio, a moeda houver sofrido depreciagao, presumir-se-a, peremptoriamente, 
tenha sido esta a razao determinante do aumento. 
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Art. 3.° — Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas 
as disposigoes em contrdrio. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mcllo) — Esta esgotada a mat^rla da "Ordem 
do Dia". 

Nada mais havendo a tratar vou encerrar a sessao. 
Antes de faze-lo, convoco os Srs. Senadores para uma sessao extraordin^ria 

a realizar-se 16 horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao linica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre a Men- 

sagem n.0 187, de 1961 (n.0 424 na origem), pela qual o Sr. Presidente da Re- 
piiblica submete ao Senado a escolha do Diplomata Roberto de Oliveira Campos, 
para a fungao de Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil junto 
ao Govemo dos Estados Unidos da America. 

2 
Discussao unica do Requerimento n.0 350, de 1961, da Comissao de Constitui- 

gao e Justlga, solicitando a criagao de uma Comissao Especial de 5 membros para, 
no prazo regimental, examinar a exatidao dos documentos que instruem o Projeto 
de Resolugao n.0 5/58, que fixa e determina os limites entre os Estados do Esplrito 
Santo e Minas Gerais, ao norte do Rio Doce. 

Estd encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao ds 15 horas e 30 minutos.) 



161.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 14 de setembro de 1961 

(Extra ordinaria) 

PRESIDENCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 16 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores; 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 

Zacharias de Assump?ao — Lobao da Sllva — Victorino Freire — Remy 
Archer — Engenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — 
Fausto Cabral — Pernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Ma- 
rinho — Reglnaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Novaes Filho — 
Jarbas Maranhao — Afranio Lages — Lourival Fontes — Herlbaldo Viei- 
ra — Ovldio Teixeira — Lima Telxeira — Aloysio de Carvalho — Ary 
Vianna — Jefferson de Aguiar — Miguel Couto — Caiado de Castro — 
Gilberto Marinho — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludo- 
vico — Coimbra Bueno — Jose Fellciano — Lopes da Costa — Gaspar 
Velloso — Nelson Maculan — Iiineu Bornhausen — Daniel Krieger — 
Guido Mondin. 

O SR. PUES1DENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acus ao com- 
parecimrnto de 41 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao 

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

posta em dlscussao, e sem debate aprovada. . . . • 
O SB. PRES1DENTE (Moura Andrade) — Nao ha expediente para ser lido. 

Nao ha oradores inscritos. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra passo a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Diseussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores so- 
bre a Mensagem n.0 187, de 1961 (n.0 424 na origem), pela qual o Sr. 
Presidente da Republlca submete ao Senado a escolha do Diplomata Ro- 
berto de Gliveira Campos para a fungao de Embaixador Extraordinario 
e Plenipotenciarlo do Brasll junto ao Govemo dos Estados Unidos da 
America. 

Nos termos do Regimento Interno a discussao e votaqao deste parecer deve 
processar-se em sessao secreta. Solicito aos srs. funcionarios as necessarias pro- 
videncias a flm de que, nesse carater, passe a trabalhar o Senado. 

A sessao torna-se secreta as 17 horas e volta a ser publica as 17 horas 
e 10 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a SesSao Publica. 
Passa-se a segunda materla da Grdem do Dia: 
Item 2 

Dlscussao unica do Requerimento n.0 350, de 1961, da Comissao de 
Constltulgao e Justlga, solicitando a crlagao de uma Comissao Especial 
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de cinco membros, para no prazo regimental, examinar a exatidao dos 
documentos que instruem o Projeto de Resoluqao n.0 5/59, que fixa e 
determina os limltes entre os Estados do Esplrito Santo e Minas Gerals, 
ao norte do Rio Doce. 

Sobre a mesa o Parecer da Comissao de Constltuigao e Justiqa, que vai ser 
lido pelo Sr. l.0-Secretarlo. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Presldencla esclarece que, se 
aprovado o presente requerlmento, considerar-se-a sobrestado o andamento do 
Projeto de Resoluqao n.0 5, de 1959, ate que a Coml&sao Especial, composta de 
clnco membros, conclua seu trabalho. 

Em dlscussao o requerlmento. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da palavra, encerro a dlscussao. 
Em votaqao. 
Os Senhores Senadores que aprovam o requerlmento, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
A eleiqao dos membros que deverao compor a Comissao Especial cuja cons- 

tituigao, acaba de ser aprovada pelo Plenario, dar-se-a na proxima sessao e a 
materia sera Incluida na Ordem do Dia. 

Esta esgotada a materia constante da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores Inscritos. 
Lembro aos Senhores Senadores que hoje, as 21 horas e 30 mlnutos, havera 

reunlao do Congresso Nacional para aprecla?ao de veto presldenclal. 
Nada mais havendo a tratar, vou levantar, a sessao, deslgnando para a de 

amanha a segulnte 
ORDEM DO DIA 

Elelgao da Comissao Especial que devera dar parecer sobre o Projeto de 
Emenda a ConstltuiQao n.0 6, de 1961, originario da Camara dos Deputados (n.0 1, 
de 1959, na Casa de orlgem) que institul nova dlscrlmlna?ao de rendas em favor 
dos municiplos brasllelros. 

Eleiqao de Comissao Especial (de 5 membros) criada em vlrtude do Reque- 
rlmento n.0 350, de 1961, da Comissao de Constltuiqao e Justiqa aprovado na 
sessao anterior, a flm de examinar os documentos que Instrulram o Projeto de 
Resolugao n.0 5, de 1959, que flxa e determina os Umites entre os Estados do 
Esplrito Santo e Minas Gerals, ao norte do Rio Doce. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 17 horas e 15 minutos.) 



162.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4a Legislatura, 
em 15 de setembro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO, 
NOVAES FILHO E MATHIAS OLYMPIO 

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

Mourao Vlelra — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Lobao da Sll- 
veira — Eugenlo Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympic — Fausto 
Cabral — Fernandes Tdvora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — 
Dlx-Huit Rosado — Novaes Fllho — Jarbas Maranhao — Lourlval Fon- 
tes — Herlbaldo Vlelra — Ovldlo Teixeira — Lima Teixelra — Aloyslo 
de Carvalho — Ary Vianna — Jefferson de Agular — Miguel Couto — 
Cafado de Castro — Gllberto Marinho — Moura Andrade — Lino de 
Mattos — Pedro Ludovleo — Colmbra Bueno — Jos6 Fellciano — Gaspar 
Velloso — Saulo Ramos — Daniel Krieger — Guido Mondin. 

O SR- PRESIDENTE (Moura Andrade) — A Usta de presen?a acusa o com- 
parecimento de 33 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 dlscussao, 6 sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario le o segulnte 

EXPEDIENTE 

PARECER N" 542, DE 1961 

Redacao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
n.0 13, de 1960 (n.0 2.222, de 1954 na Camara), que fixa as Diretrizes e 
Bases da Educa^ao Nacional. 

Reiator; Lourival Fontes 

A Comlssao apresenta a redagao final das emendas do Senado (fls. anexas) 
ao Projeto de Lei da Cimara n.0 13, de 1960 (n.0 2.222, de 1954 na Camara), 
que fixa as Diretrizes da Educagao Nacional. 

Sala das Comlssoes, 14 de setembro de 1961. — Sergio Marinho, Presldente 
— Lourival Fontes, Reiator — Menezes Pimentel — Ary Vianna. 

ANEXO AO PARECER N.0 542 DE 1961 

Redagao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
n.0 13, de 1960 (n.0 2.222/54, na Camara, que fixa as Diretrizes e Bases 
da Educagao Nacional. 

EMENDA N.0 1 (N.0 5-CE) 
Ao art. 2.°, par&grafo unico. 
Suprimam-se as palavras: "com prlorldade". 
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EMENDA N.0 2 (N.0 6-CE) 
Ao art. 3.° 

De-se a seguinte reda?ao ao art. 3.° 
Art. 3.° E dever do Poder Publico oferecsr o ensino em todos os graus bem 

como a&segurar a iniciativa participar plena liberdade de ensino, na forma das 
leis em vigor, e fornecer recursos indispensavela para que a familla e, na falta 
desta, outras Instituicoes, possam exercer os encargos da educagao, de modo a 
garantir a todos iguais oportunldades. 

EMENDA N.0 3 (N.0 7-CE) 
Ao art. 4.° 
Suprimam-se as palavras finals: 
"nao podendo o Estado favorecer o monopolio do ensino". 

EMENDA N.0 4 (NP 224 — Plenario) 

Ao Titulo III 
Inclua-se no Titulo II em segulda do art. 4.° este artlgo: 
"Art. O ensino e a todos minlstrado, na escola publica e na particular, 

autorizada e reconhecida, em todos os graus, sem preconceitos de ra?a, da classe, 
de religiao ou de ideologia." 

EMENDA NP 5 

(Subemenda a Emenda nP 227 do Plenario) 
Ao art. 8° 

DS-se a seguinte redagao ao art. 8P: 
Art. 8.° — O Conselho Federal de Educa?ao sera constituido por vlnte e 

quatro membros, nomeados pelo Presidente da Republlca, por seis anos, dentre 
pessoas de notavel saber e experiencia em materla de educagao. 

§ IP — Na escolha dos membros do Conselho, o Presidente da Republlca, 
levara em consideragao a necessidade de neles serem, devidamente, representa- 
das as diversas regioes do Pais, os diversos graus do ensino e o magisterio oficlal 
e particular; 

§ 2P — De dols em dols anos cessara o mandate de um tergo de seus mem- 
bros tera mandato, apenas, de dols anos e um tergo de quatro anos; 

§ 3P — Em caso de vaga, a nomeagao do substitute sera para completar o 
prazo de mandato do substituido; 

§ 4P — O Conselho Federal de Educagao sera divldldo em Camaras para 
dellberar sobre assuntos pertinentes ao ensino prlmarlo, medlo e superior, e 
se reunlra, em sessao plena, para decidir sobre a mat^ria de carater geral; 

§ 5.° — As funcoes do conselheiro sao cansidonda- de relevante interesse 
nacional e, o seu exercicio tern prioridade sobre o de quaisquer cargos piiblicos 
de que sejam titulares ou conselhelros. Estes terao direito a transporte, quando 
convocados e as dlarias ou jetton de presenga, a serem fixadas pelo Ministro da 
Educagao e Cultura, durante o periodo das reunloes; 

§ 6P — Os Reltores das Universldades, oflclals ou reconhecldas, poderao 
participar das reunloes plenarlas do Conselho ou, das sessoes de suas Camaras, 
nem e noutro caso, sem direito de voto; 

§ 7.° — As associagoes de pais de familia, de ambito nacional, reconhecldas 
de utilidade publica, indicarao, em lista triplice, um representante perante o 
Conselho, a ser escolhido pelo Presidente da Republlca, a que, nao teri direito 
a voto. 
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EMENDA N.0 6(N.0 14-CE) 
Ao art. 9.° 
Acrescente-se mais um item que sera: 
s) estudar a composlcjao dos custos do ensino publico e proper medidas 

adequadas para corrigir seus defeitos e para assegurar ao ensino maior efi- 
clencla. 

EMENDA N.0 7 (N.0 Ill do Plenario) 
Ao art. 9.® 
Acrescentem-se os seguintes itens: 
Art 9.° Ao Con&elho Federal de Educ.a<;ao, alcm de outras atrlbui?5es 

conferidas por lei, compete: 

— assistlr ao Mlnistro da Educagao e Cultura no estudo dos assuntos relacio- 
nados com as leis federals do ensino e, bem assim, nos dos meios que assegurem 
a sua perfeita apllcaijao; 

— emltir pareceres sobre as consultas que os poderes publicos Ihe endereija- 
rem, por intermedio do Mlnistro da EducaQao e Cultura; 

— opinar sobre a concessao de auxilios e subvenQoes federals aos estabeleci- 
mentos de ensino e outras InstltulQoes culturals; 

— sugerir, aos poderes publicos, por intermedio do Mlnistro da BducaQao e 
Cultura, medidas convenientes a solupao dos problemas educacionais; 

— baixar instrugoes sobre a execuQao de programas de ensino; 
— elaborar o seu regimento interno e exercer as demais atribui(;6es que a 

lei Ihe confere. 
EMENDA N.0 3 (N.0 9-CE) 

Ao art. 9.° letra a e letra b. 
Onde se diz: "decldir sobre". 
Diga-se: "autorizar". 

EMENDA N.0 9 (N.® 10-CE) 
Ao art. 9.°, letra d. 
Onde se diz: "Resolver". 
Diga-se: "opinar". 
Acrescente-se um paragrafo, com o seguinte teor: 
§ 3.0 — a incorpora?ao de escolas ao slstema federal de ensino, nao podera 

ser determinada pelo poder competente, sem a pr6via satisfaQao da exigSncla 
da letra d. 

EMENDA N.0 10 (N.° 11-CE) 
Ao art. 9.°, letra e. 
De-se a seguinte reda?ao: 
e) fixar as dlsclpllnas obrigatdrias para os sistemas de ensino medio (art. 35, 

5 1°), estabelecer a durapao minima dos cursos de ensino superior e aprovar os 
currlculos destes cursos, organizados pelos respectivos corpos docentes. 

EMENDA N.0 11 (N.0 114-Plenario) 
Ao art. 9.° 
Excluam-se do artlgo: 
1) na letra "f": as expressoes: "e dos financlamentos"; 
2) a letra "g". 
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EMENDA N.0 12 (N.0 12-CE) 
Ao art. 9.°, letra i. 

D^-se a segulnte reda^ao: 
i) elaborar seu regimento, bem como o regiilamento da presente lei, em 

tudo aqullo que dlsser respelto a sua competencia, os quals dependerao de aprova- 
gao, por decreto, do Presldente da Republica. 

EMENDA N.0 13 (N.® 13-CE) 
Ao art. 9°, letra r. 

De-se a seguinte redacao: 
r) analisar, anualmente, as estatisticas do enslno e os dados complementares, 

dando-lhe, supletivamente, a publicidade necessarla. 

EMENDA N.® 14 (N.® 115-PLENARIO) 

Ao art. 9°, § 1 °. 
Onde se le: "Minist^rio (fa Educagao". 
Lela-se: "Minlstro da Educa?ao". 

EMENDA N.® 15 
(Subemenda a emenda n.° 116 de Plenario). 

Ao art. 10. 

De-se a seguinte redacao ao art. 10: 

Art. 10 — Os Conselhos Estaduais de Educa?ao, organizados pelas leis esta- 
duais, que se constituirem com membros nomeados pela autoridade competente, 
incluindo representantes dos diversos graus o'e enslno e do magist^rio oflcial e 
particular, de notorlo saber e experiencia, em materia de educa?ao, exercerao 
as atribui?6es que esta lei Ihes consigna. 

EMENDA N.® 16 (N.® 16-CE) 
Ao art. 10. 
Acrescente-se mais um §, do teor seguinte: 
I 3.® Aos Conselhos Estaduais de EducaQao, constltuidos com observancia do 

disposto neste artigo, cabera fixar as normas para apllcaijao dos artlgos desta 
lei, pendentes de regulamenta?ao, em tudo quanto concerne a sua competencia. 

EMENDA N.° 17 (N.° 228-PLENARIO) 
Ao Titulo V. 
Dos sistemas cfe Ensino. 

Acrescente-se onde convier: 
O Conselho Federal de Educa^ao podera propor, ao Minlstro da Educa^ao e 

Cultura, a recusa ou anulacao de registro de reconhecimento, coneedido pelo 
Estado ou Distrito Federal a escolas de grau medio, por inobservancla dos pre- 
ceitos desta lei, ficando sem nenhum valor os certificad'os e diplomas que desde 
entao, emitirem. 

EMENDA N.° 18 (N.® 34-CE) 
Ao Titulo V. 
Acrescente-se um artigo ao Titulo V, onde convier, com o seguinte teor: 

Art. ... fi facultado, ao Conselho Estadual de Educa(;ao, tornar moveis os 
periodos das ferias escolares nos cursos de grau medio e primario. 
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EMENDA N.0 19 (N.0 117-PLENARIO) 
Ao art. 13. 
Acrescente-se ao art. 13, o seguinte paragrafo; 

Paragrafo unico. A Uniao podera reconhecer e inspecionar os estabeleci- 
mentos partlculares de ensino medlo, que preferirem o regime de cursos do siste- 
ma federal d'e ensino. 

EMENDA N° 20, (N0 17-CE) 
Ao art. 15. 
De-se a seguinte redaQao ao artigo: 
"Art. 15. Aos Estados que mantiverem Universidade propria, com funclona- 

mento regular e integral, sao conferidas as atribuicoes a que se refere a letra 
b, do art. 9.°, em relagao aos estabelecimentos de ensino superior por eles man- 
tldos". 

EMENDA N.0 21 (NP 120 DO PLENARIO) 
Ao art. 16. 
De-se a seguinte redagao ao art. 16; 
Art. 16. fi da competencia do Estado e do Distrito Federal autorizar o 

funclonamento dos estabelecimentos de curso primdrio nao pertencentes a 
Uniao, bem como reconhece-los e inspeclond-los. Igual atribuiQao Ihes compete 
em relaijao aos estabelecimentos partlculares de ensino mecflo que preferirem o 
regime de cursos do slstema estadual de ensino. 

EMENDA NP 22 (NP 18-CE) 

Ao art. 16, I IP. 
Acrescente-se uma letra ao paragrafo, com o seguinte teor: 
"garantla de remunera?ao condigna aos professores". 

EMENDA NP 23 (NP 120 DO PLENARIO I 
Ao § 2P do artigo 16. 
De-se a seguinte reda^ao ao paragrafo 2.° do artigo 16: 
§ 2.° A inspe?ao dos estabelecimentos partlculares incumbe assegurar o 

cumprivnento das exigencias legais e das normas emanadas das autoridades com- 
petentes, bem como zelar pela eflclencla do ensino, 

EMENDA NP 24 (NP 20-CE) 

Ao art. 16, § 3.° 
Substltuam-se as palavras: "do artigo 16 e paragrafos" pelas "deste artigo'. 

EMENDA NP 25 (NP 124-PLENARIO) 
Ao art. 17. 
Substltua-se o art. 17, pelo seguinte: 
Art. 17. A instltulQao e o reconhecimento de escolas de grau medlo pelos 

Estados, pelo Distrito Federal e pelos Terrltorlos, serao comunicados ao Mlnlst6- 
rlo da Educagao e Cultura para fins de registro e valldade dos certlficados ou 
diploma que expedirem. 

EMENDA NP 26 (NP 21-CS) 

Ao artigo 18. 
De-se a seguinte reda?ao ao artigo; 
Art. 18. Nos estabelecimentos oficiais de ensino m6dio e superior sera 

recusada matricula gratuita ao aluno que, sem motive grave, devldamente justl- 
flcado, faltar aos exames ou for reprovado, mais de uma vez, na mesma s6rie. 
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EMENDA N.0 27 (N.0 22-CE) 
Ao artigo 19. 
Substitua-se a expressao: "para qualquer fim" pela expressao: "para fins de 

regLstro de diploma, com as prerrogativas legais dele d'erivadas". 

EMENDA N.0 28 (N.0 23-CE) 
Ao artigo 20, letra "a" 
Suprimir as palavras: "metodos de ensino a". 

EMENDA N.0 29 (N.0 24-CE) 
Ao art. 20, letra "b". 
Onda se diz: "ao encorajamento". 
Dlga-se; o estimulo". 

EMENDA N.0 30 (N.0 25-CE) 
Ao artigo 21. 

De-se a seguinte redaqao ao artigo 21; 
Art. 21. O ensino, em todos os graus, pode ser ministrado em escolas piibli- 

cas.mantidas por funda<j5es cujo patrimonlo e -cotacdes sejam provenientes do 
Poder Publico, ficando o pessoal que nelas servir, sujeito, exclusivamente, as 
leis trabalhistas. 

§ 1.° — Estas escolas, quando de ensino mcdio ou superior, podem 
cobrar anuidades, ficando sempre sujeitas a prastagao de contas, perante o 
Tribunal de Contas, e a aplicagao, em melhoramentos escolares, de qualquer 
saldo verificado em seu balango anual. 

§ 2.° — Em caso de extinqao da fundacao, o seu patrimonio revertera ao 
Estado. 

§ 3.° — Lei especial fixara as normas da contribui<;ao destas fundaqoes orga- 
nizagao de seus conselhos dlretores e demais condicoes a que ficam sujeitas. 

EMENDA N.0 32 
(Submete a Emenda n.0 229, do Plenario) 

Ao Capitulo I, do Titulo VI. 
Acrescente-se ao Capitulo I, do Titulo VI, o seguinte artigo: 
Art. As instituigoes pre-primarias tern por fim auxiliar a formagao da 

personalidade da crianga e do seu dessnvolvimento mental, por melo da educa- 
gao dos sentidos, dos exercicios neuro-muscularss e de atividades artisticas e 
ludidas adequadas. 

EMENDA N.0 31 
(Submete a Emenda n.0 134 do Plenario) 

Ao artigo 22. 

De-se a seguinte redagao ao artigo 22: 
Artigo 22 — Nos cursos primaries e medios sera ministrada, obrigatoria- 

mente, a instrugao moral e civica, em regime de cooperagao, por todos os profes- 
sores, com utilizagao, constante e adequada, dos elementos e fatos que se con- 
tenham nos programas das disciplines, para que sirvam de motivagao civica e 
se vinculem a realidade nacional. 

Paragrafo unico. — Sera igualmente obrigatoria a pratica de educagao fisi- 
ca, nos mesmos cursos, excetuatfos os noturnos, sendo dela dispensados os alunos 
portadres de defeitos fisioos ou doengas que os impossibllitem de tal pratica. 
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EMENDA N.0 32 
(Submete aEmenda n.0 229 do Plenario) 

Ao Capitulo I, do Titulo VI. 
Acrejcsnte-se ao Cap. I do Titulo VI, o seguinte artigo; 
Art. ... As institui^oes pre-primarias tem por fim auxiliar a formaQao da 

personalidade da crianga e do seu desenvolvimento mental, por meio da educa- 
cao dos sentid'os, dos exercicios neuro-musculares e de atividades artisticas e 
liididas adequadas. 

EMENDA N.0 33 
(Submete a Emenda n.0 137 do Plenario) 

Ao artigo 24. 
De-se a seguinte redagao ao artigo 24: 
As empresas que tenham a seu servigo maes de menores de sete anos, em 

numero de vinte, no minimo, serao estimuladas a organizar e manter, gratuita- 
mente, para estes, por iniciativa propria ou em ccoperagao com os poderes piibli- 
cos, instituigoes de educagao pre-primaria. 

EMENDA NP 34 NP 230 — PLENARIO 

Ao Capitulo II do Titulo VI. 
Acrescente-se onde convier: 
Art. ... Nos cursos de alfabetizagao de adultos serao ministrad'os ensina- 

mentos praticos, visando a possibilitar o individuo a exercer atividades corres- 
pondentes a este nivel de ensino, de modo a aliar a melhoria de sua capacidade 
mental, o progresso social e economico, bem como nogoes fundamentals de edu- 
cagao. 

EMENDA NP 35 (NP 27 — CE) 
Ao artigo 25. 
Onde se le "integragao no". 
Diga-se; "adaptagao ao". 

EMENDA NP 36 36 (NP 139 — PLENARIO) 
Ao artigo 27. 
Depots das expressoes "classes especiais". Acrescente-se o seguinte: ... "ou 

cursos supletivos"... 
EMENDA NP 37 (NP 28 — CE) 

Ao artigo 29. 
De-se a seguinte redagao ao artipo: 
Art. 29 — A Uniao incentivara e auxiliara os municipios, a fazerem, anual- 

mente, o levantamento da populagao escolar de sete ancs de idade, para o fim 
de matricula-la na escola primaria. 

EMENDA NP 38 
(Subcmenda a emenda nP 140 do Plenario) 

Ao artigo 30. 

De-se a seguinte redagao ao artigo 30: 
Art. 30 — Sera afastado, sem direito a indenizagao e independentemente de 

inquerito ou outras exigcncias legais, do cargo ou fungao publica federal, ou de 
emprego em autarquia ou sociedado de economia mista ou empresa concessiona- 
ria de servigo publico da Uniao, o servidor, pai de familia, que deixar de, anual- 
mente, aprescntar, onde trabalha, prova de que seus filhos, em idade escolar, 
estao matriculados e freqiientando curso primario ou que ja tenham concluido, 
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salvo os casos de isengao estabelecidos nas leis de ensino ou, na falta destas, 
em normas do Conselho Federal de Educagao. 

EMENDA N.0 39 (N® 30 — CE) 
Ao artigo 30, paragrafo linico. 
De-se a seguinte redagao ao paragrafo linico do artigo 30: 
Paragrafo unico — Constituem caso de isengao, alem de outros previstos em 

lei: 
a) estado de problema do pai ou responsavel; 
b) insuficiencia de escolas na regiao; 
c) vnatricula encerrada; 

d) nao obtengao de bolsa de estudos ou falta de meios de transportes para 
os que nao tiverem recursos suficientes; 

e) doenga ou anomalia da crianga, que a impega de freqiientar a escola. 

EMENDA N.® 40 (N.® 31 — CE) 
Ao artigo 31, paragrafo 1 ° 
Onde se diz; "operarios". 
Diga-se: "trabalhadores". 

EMENDA N.® 41 (N.® 32 — CE) 
Ao artigo 31, paragrafo 1.® 
Suprimam-se as palavras: "contribuigoes em dinheiro ou". 

EMENDA N. 42 (N.® 33 — CE) 
Ao artigo 32. 
Substituam-se as palavras inicials: "Os proprietarios rurais", 
pelas seguintes: "Os proprietarios de empresas rurais em que trabalhem 

menos de cem pessoas e". 

EMENDA N.° 43 (N.° 232 — PLENARIO) 
Ao Titulo VII. 
Da Educagao de Grau Medio. 
Capitulo II. 
Acrescente-se onde convier: 
Art. ... As pessoas naturais ou juridicas de direito privado que mantenham 

estabelecimento de ensino sao consideradas como no desempenho de fungao de 
carater piiblico, cabendo-lhes, no ambito, os deveres e responsabilidades, inerentes 
ao servigo piiblico. 

EMENDA N.® 44 (N.° 35 — CE) 
Ao artigo 36. 

Onde se diz: "educagao primaria", diga-se: "instrugao primaria". 
Onde se diz: "educando", diga-se: "examinando". 

EMENDA N.® 45 (N.® 36 — CE) 

Ao artigo 38. 
Substituam-se as palavras: "observadas as seguintes normas", 
pelas palavras; "satisfeitos os seguintes requisitos". 
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EMENDA N.0 46 (N.0 37 — CE) 
Ao artigo 38, item III. 
De-se a seguinte redagao a este item: 

III — formagao moral e civica e educagao fisica dos alunos. 

EMENDA N.0 47 
(Subemenda a emenda n.0 144 do Plenario) 

Ao artigo 38, em seu inciso VI. 
De-se a seguinte redagao ao inciso VI do artigo 38: 
VI — Preqiiencia obrlgatoria, so podendo prestar exame final em primeira 

epoca, o aluno que houver comparecido a, pelo menos, 75% (setenta e cinco por 
cento) da totalidade das aulas, exercicios de educaqao fisica, trabalhos praticos, 
comemoraqoes civicas e demais atos escolares. 

EMENDA N.0 48 (N.0 38 — CE) 
Ao artigo 40, letra "b": 
Onde se diz: "duas disciplinas optativas". Diga-se; "tres disciplinas opta- 

tivas". 
EMENDA N.0 49 (N.0 149 — PLENAiRIO) 

Ao artigo 41: 
Substitua-se pelo seguinte: 
Art. 41 — Sera permitida a transferencia de aluno, de um curso para outro 

ou quando proveniente de estabelecimento estrangeiro congenere, mediante a 
conveniente adaptaqao prevista no sistema de ensino. 

EMENDA N.0 59 (N.0 39 — CE) 
Ao artigo 42. 
De-se a seguinte redagao ao artigo 42: 
Art. 42 — O Diretor da escola deve ser cultural e moralmente idoneo. 

EMENDA N.0 51 (N.0 40 — CE) 
Ao artigo 44, paragrafo 1.° 
Suprimam-se as palavras: "no minlmo". 

EMENDA N,0 52 (N.0 42 — CE) 
Ao artigo 45, paragrafo unico. 
Onde se diz "Devem ser." 

EMENDA N.0 53 (N.0 41 — CE) 
Ao artigo 49, 
Onde se diz; "os cursos industrial, agricola e comercial". 
Diga-se: "Os cursos industriais agricolas e comerciais". 

EMENDA N.0 54 (N.0 49 — CE) 

Ao artigo 49. 
Acrescente no final do artigo (caput); "e a de professores de educaqao fisica 

nas escolas correspondentes". 

EMENDA N,0 55 (N.0 43 — CE) 
Ao artigo 51. 
Onde se diz: "em cooperaqao entre si e com o Poder Publico". 
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EMEND A N.0 56 (N.0 44 — CE) 
Ao artigo 53. 
De-se a seguinte redagao ao artigo 53: 
Art. 53 — A formagao de docsntes para o ensino primario se fara: 
a) em escola normal de grau ginasial, no minimo de quatro series anuais, 

onde, alem das disciplinas obrigatorias do curso ginasial, sera minlstrada prepa- 
ragao pedagogica; 

b) em escola normal de grau colegial de tres series anuais, no minimo, em 
prosseguimento ao curso ginasial ou ao curso normal de grau ginasial. 

EMENDA N.0 57 — (N.0 45 — CE) 
Ao artigo 54. 
De-se a seguinte redagao ao artigo: 
Artigo 54 — As escolas normais de grau ginasial expedirao o diploma de 

regente de ensino primario e, as de grau colegial, o de professor primario. 

EMENDA N.0 58 (N° 46 — CE) 
Ao artigo 55. 
Onde se diz: "cursos de grau medio normais". 
Diga-se: "cursos de grau medio, referidos no artigo 53". 

EMENDA N.0 59 (N.0 47 — CE) 
Ao artigo 57. 
Suprima-se este artigo. 

EMENDA N ° 60 (N.0 48 — CE) 
Ao artigo 58. 
De-se a seguinte redaqao ao artigo 58: 
Art. 58 — Os que graduarem, nos cursos referidos nos arts. 53 e 55, em esta- 

belecimentos oficiais ou particulares reconhecidos, terao direito a ingresso no 
magisterio oficial ou particular, rcspeitadas as diferengas e a prioridade dos 
professores primaries sobre os regentes de ensino e, mediante as provas de sele- 
gao prescritas pelas legislagoes estaduais, em obediencia ao preceito constitu- 
cional da obrigatoriedade de concursos, para o provimento de cargos de carreira. 

EMENDA N.0 61 (N.0 50 — CE) 
Ao artigo 59, paragrafo unico. 
Onde se diz; "dentro das normas", diga-se: "dentro dos requisites c exigen- 

cias". 
EMENDA N.0 62 (N.0 51 — CE) 

Ao titulo VIII. 
Onde se diz: "Da Orientagao Educativa e da Inspegao". 
Diga-se: "Da Orientagao Educacional e da Inspegao". 

EMENDA N.0 63 (N.0 52 — CE) 
Ao artigo 62. 
Onde se diz: "condicoes relatlvas ao grau e ao tlpo de ensino". 
Diga-se: "condigoes do grau, do tipo de ensino e do meio social a que se 

destinam". 
EMENDA N.0 64 (N.0 53 — CE) 

Ao artigo 63. 
De-se a seguinte redagao ao art. 63: 
Art. 63. Nas Faculdades de Filosofia sera criado, para a formagao de orien- 

tadores de educagao do ensino medio, curso especial a que terao acesso os llcen- 
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ciados, em pedagogia, filosofia, psicologia ou ciencias sociais, bem como os diplo- 
mados em Educapao Fi.sica pelas Escolas Superiores de Educacao Fisica e os ins- 
petores federals de ensino, todos com estagio minimo de tres anos no magisterio. 

EMEND A N.0 65 (N.0 54 — CEl 

Ao art. 64. 

Onde se diz: "colegios normals" — Diga-se; "escolas normals de grau cole- 
gial". 

EMENDA N.0 66 (N.0 174 DO PLENARIO) 

Ao art. 68, paragrafo unico. 
Substitua-se pelo seguinte o paragrafo unico do art. 68; 
"Os diplomas, que conferem habilitacao para o exsrcicio de profissoes libe- 

rals ou para a admissao a cargos publicos, fleam sujeitos a registro no Minis- 
terlo da Edu-caqao e Cultura". 

EMENDA N.0 67 (N.0 55 — CEi 
Ao art. 69 letra b. 
De-se a seguinte redaqao ao item: 
b) de apos-graduacao, abertos a matricula de canJidatos qus hajam obtido 

o diploma do curso de graduacao. 
EMENDA N.0 68 

(subemenda as emendas n.0^ 56-CE e 175 do Plenario) 
Ao art. 69, letra c. 
De-se a seguinte redaqao a letra c do art. 69: 
c) de especiallzacao, aperfeicoamente e extensao. ou quaisquer outros a juizo 

do respective institute de ensino, abertos a candidates com o prepare e os requi- 
sites que vierem a ser exigidos. 

EMENDA N.0 69 
(Subemenda a emenda n.0 176, do Plenario) 

Ao art. 70 3 seu paragrafo. 
De-se a seguinte redagao ao art. 70 e seu paragrafo; 
Art. 70 — O currlculo dos cursos que conferem diploma, assegurador ds habi- 

lltaqao para o exercicio de profissao liberal ou admissao em cargo publico, em 
estabeleclmento isolado ou intagrante de uma universidade, sera organizado pela 
Congregaqao dos professores do respectlvo estabeleclmento de ensino e sujeito a 
aprovagao do Conselho Federal de Educaqao, ao qual compete fixar, em todos 
os casos, a duraqao dos mesmos cursos. 

Paragrafo unico — A modificacao doscurriculos ou da duracao de qualquer 
destes cursos. depende, igualmente, de aprovacao previa do Conselho Federal, que 
tera a faculdade de revoga-las se os resultados obtidos nao se mostrarem con- 
venientes ao ensino. 

EMENDA N.o 70 (N.0 57-A-CE) 

Ao art. 73. 

Onde se diz: "execvv?ao" — Diga-se: "cumprimento". 

EMENDA N° 71 (N.0 58 — CE) 
Ao art. 73, § 2.° 

De-se a seguinte redaqao ao § 2.°. 

"§ 2.° O estabeleclmento devera promover o afastamento temporarlo, do 
professor que delxar de comparecer, sem justificacao, a 25% das aulas.e exercir.. 
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cios, ou nao ministrar o minimo do programa, da respectiva cadeira, que for 
fixado pela congrega?ao do estabelecimento, obedecidas as normas prescritas no 
sen regimento, nos Conselhos Universitarios a que se achem sujeitos e no Con- 
selho Federal de Educacao". 

EMEND A N.0 72 (N.0 59 — CE) 
Ao art. 73, I 3.°. 
Suprima-se o § 3.°. 

EMENDA N.0 73 
(Subemenda a emenda n,0 180, do Plenario) 

Ao art. 74. 
De-se a seguinte redaqao ao caput do art. 74: 
Art. 74 — O ensino das disciplinas obrigatorias dos cursos de graduagao sera 

ministrado por professores catedraticos, nomeados por concursos de titulos e de 
provas, ou transferidos de estabelecimentos congeneres de ensino superior em 
que tenham sido nomeados atraves de concurso, para regsr disciplina corres- 
pondente. 

EMENDA N.° 74 (N.0 61 — CE) 
Ao art. 74, § 2.°. 
Onde se diz: "ficara sempre a cargo". Diga-se: "podera ficar a cargo". 

EMENDA N o 75 (N.0 62 — CE) 
Ao art. 74, § 2°. 
Suprima-se a parte final deste paragrafo, a partir das palavras "Excetuam-se 

desta norma'. 
EMENDA N o 76 (N.0 63 — CE) 

Ao art. 74, 5 5.°. 
Acrescentern-se, apos as palavras, "assegurar ao docente livre", as palavras: 

"ressalvados os dlreito do catedratico e de acordo com o volume da matricula". 

EMENDA N.0 77 (N.o 64 — CE) 
Ao art. 75, item I. 
Onde se le: "ou por publica?ao ou realizagao de obra com ela relacionada 

que demonstre" — Diga-se: "ou por publicagao de obras e trabalhos com ela 
relacionados que demonstrem". 

EMENDA N.0 78 (N.0 65 — CE) 
Ao art. 75, item IV. 
Suprima-se a palavra final; "Comparativo". 

EMENDA N ° 79 (N.0 66 — CE) 
Ao art. 75, item V. 
Substitua-se a palavra "compreendendo" por "que compreendam". 

EMENDA N.0 80 (N.0 67 — CE) 
Ao art. 75, item VII. 
De-se a seguinte redagao ao item: 
VII — aos demais candidates aprovados ao concurso, com media superior a 

sete, sera outorgado o titulo de livre docente. 

EMENDA N.0 81, (N.0 68 — CE) 
Ao art. 75, I 4.°. 
De-se a seguinte redaqao ao I 4.°: 
§ 4° — As congregagoes que nao disponham de professores catedraticos, 

em numero suflciente, para praticar os atos regimentals relatives aos concursos, 
serao integrados, para esse fim, por catedraticos de outras escolas, por ela indi- 
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cados e aprovados pelo Conselho Univsrsitario; em ,se tratando de estabeleci- 
mento isolado, federal ou particular, pelo Conselho Federal de Educa?ao, e, em 
se tratando de estabsleclmento isolado estadual ou municipal, pelo Conselho 
Estadual de Educagao. 

EMENDA N.0 82 (CE) 
De-se a seguinte redagao ao art. 78: 
Art. 78 — O corpo discente, atrave? de seus gremios ou diretorios academn- 

cos, reconhecidos pela diregao dos estabelecimentos, elegera representante com 
direito a voto, nos Oonselhos Universitarios e nos conselhos departamentais das 
universidades e escolas superiores, na forma dos estatutos ou regimentos das 
referidas entldades. 

EMENDA N.0 83 (N.0 2 — CCJ) 
D6-se a seguinte redagao ao art. 80: 
Art. 80 — As Universidades gozarao de autonomia didatica, administrativa, 

financeira e disciplinar, que sera exercida na forma de seus estatutos. 
§ 1.° — Na autonomia didatica, inclui-se a competencia de: 
a) criar e organizar cursos, fixando os respectivos curriculos; 
b) estabelecer o regime didatico e escolar nos diferentes cursos, sem outras 

limitacoes, a nao ser as constantes da presente lei. 
§ 2.° — Na autonomia administrativa se inchri a competencia de: 
a) elaborar e reformar os proprios e-tatutos e aprovar o regimento dos esta- 

belecimentos de enslno; 
b) indicar o Reltor nas Universidades Oficiais, mediante lista triplice para 

aprovagao ou escolha pelo Governo, e cujo mandate tera a duragao maxima de 
tres anos; 

c) indicar o Reitor nas Universidades particulares, mediante lista triplice 
ou elelgao singular, para aprovagao ou escolha pelo instituidor ou Conselho de 
Curadores; 

d) contratar e nomear professores ou auxiliares de ensino, ou indicar, nas 
Universidades Oficiais, o candidate aprovado em concurso, para nomeagao pelo 
Governo; 

e) admitir ou demitir quaisquer empregados, dentro de suas dotagoes orga- 
mentarios os recursos financelros. 

§ 3.° — Na autonomia financeira se inclui a competencia de: 
a) administrar o patrimnio e dele dispor, na forma prevista no ato de 

construgao nos estatutos ou nas leis estaduais e federals aplicaveis; 
b) aceitar subvengao, doagoes, herangas e legados; 
c) organizar e executar o orcamento anual da sua receita e despesa, 

devendo os responsaveis para aplicagao dos recursos prestar contas anuais. 

EMENDA N.0 84 (N.0 70-CE) 
Ao art. 81. 
Onde se dlz; "decreto do Governo Federal e Estadual" — Diga-se: "decreto 

do Governo Federal ou Estadual". 

EMENDA N.0 85 
(Subemenda a emenda n.0 102-CE) 

Ao art. 82. 
De-se a seguinte redagao ao art. 82: 
Art. 82 — Os recursos orgamentarios destinados pela Uniao para manuten- 

gao das Universidades terao a forma de dotagoes globais e Ihes serao entregues 
em tres quotas iguais, nos meses de Janeiro, maio e setembro. 
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Para^rafo linico — No Orgamento das Universidades far-se-a especificagao 
das despesas. 

EMENDA N.0 86 (N.0 72-CE) 
Acreseente-se a palavra "federacao" depois de "estabelecimentos isolados", 

EMENDA N.0 87 (N.0 73-CE) 
Ao art. 84. 
Substitua-se o artigo pelo seguinte: 
Art. 84 — O Conselho Federal de Educacao apos inquerito administrativo 

e por decisao tomada pela maioria absoluta de seus membros, podera suspender, 
por tempo determinado, a autonomia de qualquer universidade ou estabeleci- 
mento superior de ensino, isolado, federal ou particular, por motivo de graves 
e reiteradas infracoes desta lei ou dos proprios estatutos e regimentos. 

§ 1.° — Nesta hipotese sera nomeado um Reitor ou Diretor "protempore" 
escolhido pelo Presidente da Republica, mediant© lista triplioe apresentada 
pelo Conselho. 

§ 2.° — Enquanto em vigor o regime de intervenQao, o Conselho chamara 
a si as atribuicoes do Conselho Universltario ou da Congregagao do ©stabeleci- 
mento isolado. 

§ 3.° — Os Conselhos Estaduais de Educagao terao identicas atribuicoes em 
relacao as universidades ou estabelecimentos de ensino superior isolados, man- 
tidos pelos respectivos Estados. 

EMENDA N.0 88 (N.0 192 — Plenario) 
Ao art. 86. 
Substituam-se as expressoes: 
... "que ultrapassem os limites de simples gestao" ... 
For: 
... nao previstas no Regulamento do Estabslecimento" 

EMENDA N.0 89 (N.0 74-CE) 
Ao art. 87. 
De-se a seguinte redagao ao artigo; 
Art. 87 — No caso de estabelecimentos isolados, estaduais ou municipals, 

a competencia que, em grau de recursos, os Conselhos Universitarios exercem 
sobre os estabelecimentos integrantes de universidades, sera exercida pelos Con- 
selhos Estaduais de Educaqao. Para os estabelecimientos isolados, federals ou 
particulares esta competencia cabe ao Conselro Federal de Educacao. 

EMENDA N.0 90 (N.0 75-CE) 
. Ao art. 89. 
Suprima-se a expressao: "embrora especializada". 

EMENDA N.0 91 (N.0 76-CE) 
Ao art. 89. 
Onde se le: "por parte do E.stado" Diga-se: "dos poderes publioos". 
Substitua-se a expressao "atraves de, por "mediante". 

EMENDA N.0 92 
(Subemenda as emendas n.0s 194, 195, 196, 197, 198 e 199, do Plenario) , 

Ao art. 90. ,, 
De-se a seguinte redacao ao artigo 90. 
Art. 90. Aos sistemas de ensino incumb© prover tecnica e administrati- 

vamente, em cooperagao com outros orgaos ou nao, bem.como aumentar, fiscalizar. 
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e estlmular os services de assistencia social, medico-odontologico e de enferma- 
gem aos alunos. 

EMENDA N.0 93 
(Subemenda a emenda n.0 201, Plenario) 

Ao art. 92- 
De-se a seguinte redagao ao art. 92 e seus paragrafos: 
Art. 92 — A Uniao aplicara, anualmente, na manutencao e desenvolvimento 

do ensino, 12% (doze por cento), no minimo de sua receita de imposto e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municipios, 20% (vinte por cento), no minimo. 

§ 1.° — O Pundo Nacional do Ensino Primario, o Fundo Nacional do Ensino 
Medio e o Fundo Nacional do Ensino Superior serao constituidos com nove 
dteimos dos recursos federals destinados a educacao. 

§ 2.° — O Conselho Federal de Educa?ao elaborara, para execu?ao em prazo 
determinado, um Piano Nacional de Educagao que atenda as deficiencias e neces- 
sidades de todos os graus de ensino nas diversas regioes do Pais. Dentro das 
linhas de criterios deste Piano Global, estabelecera o Conselho os Pianos de Edu- 
cagao referentes a cada Fundo, distrlbuindo os recursos de que trata o paragrafo 
anterior, de forma que setenta por cento deles sejam aplicados na manutenqao 
e desenvolvimento dos sistemas piibllcos de ensino, sem prejuizo das instituigoes 
federals existentes, 

§ 3.0 — Na distrlbuicao dos trinta por cento rest antes aos estabelecimentos 
particulares de ensino, sera assegurada preferencia para bolsas de estudo sub- 
vengoes e financiamentos, aos estabelecimentos mantidos por entidades sem fins 
lucrativos, as escolas mlssionarlas, as pioneiras e especiais, cabendo ao Conselho 
fixar o conceito destas categorias. Consideram-se, para este efeito, especiais as 
que, pela natureza do ensino que ministrarem ou pelas condigoes da regiao em 
que estiverem localizadas, sejam julgadas de relevante interesse para o desenvol- 
vimento do ensino. 

§ 4,° — Os Pianos de Educagao deverao dedlcar especial atencao ao desen- 
volvimento do ensino primario, atrlbuindo-lhes os recursos suficientes para 
erradicar o analfabetismo no mais breve prazo e para melhorar o padrao deste 
grau de ensino. 

§ 5.° — Os Estados, o Distrlto Federal e os Municipios, se deixarem de apli- 
car a percentagem prevlsta na Constituigao Federal para a manutengao e 
desenvolvimento do ensino, nao receberao auxvllo da Uniao para esse fim, ressal- 
vadas as hipoteses de forga maior ou calamidade publica, a juizo do Conselho 
Federal de Educagao, 

EMENDA N.0 93-A 

(Subemenda a emenda n.0 201, do Plenario) 
Ao art. 93. 
De-se a seguinte redagao ao caput do art. 93; 
Art. 93 — Os recursos a que se refere o artigo anterior serao aplicados de 

modo a que assegurem. 

EMENDA N.0 94 (N.0 81-CE) 
Art, 93,§ 1°, letra c. 

Onde se diz "e reunlao de congresso no ambito de ensino". 
Diga-se: "e realizagao de congresso e conferencas". 

EMENDA N.® 96 (N.0 83-CE) 

Ao art. 93, § 1.° letra d. 
Suprlma-se as palavras finals "de finalidade educativa imediata". 
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EMENDA N.0 96 (N.0 83-CE) 
Ao art. 94. 
De-se a segulnte redagao ao artigo (caput): 
"A Uniao proporcionara duas modalidades de recursos a educandos neoessl- 

tados que demon^trem aptidao para estudar". 

EMENDA N.0 97 (N.0 84-CE) 
Ao art. 94, 5 1.° 
Le-se a seguinte redagao ao § 1.°, do art. 94: 
§ 1.° — Os recursos a s-arem concedidos, sob a forma de bolsa de estudo, 

poderao ser aplicados em estabeleclmento de ensino reconhecido, escolhldo pelo 
candidate ou seu representante legal. 

EMENDA N.0 98 (N.0 85-CE) 
Ao art. 94, § 3.° 
De-se a seguinte redagao ao § 3°; 
"§ 3.° — Aos Oonselhos Estaduais de Educagao, tendo em vista os recursos 

indicados neste artigo e mals os que, com a mesma finalidade, forem destinados 
nos orgamentos dos respectivos Estados, competlra; 

EMENDA N.0 99 (N.0 85-CE) 

Ao art. 94, § 3° letras a, b e c. 
Substitua-m-se, nas letras a, b e c as palavras: "fixarao", "organizarao" e 

"estabelecerao", pelas palavras: "fixar", "organizar" e "estabelecer", respectlva- 
mente. 

EMENDA N.0 100 (N.0 85-D-CE) 

Ao art. 94, § 4.° 
De-se a seguinte redagao ao § 4.° do art. 94: 
«§ 4.0 — Somente serao concedldas bolsas a alunos de curso prlmdrlo 

quando, por falta de vagas, nao puderem ser matriculados em estabeleclmentos 
oficiais. 

EMENDA N.0 101 (N.0 207 — Plenario) 
Ao art. 95. 

Onde se diz: 
Diga-se: 
"A Uniao dispensara a sua cooperagao". 
"A Uniao dispensary, mediante convenio, a sua cooperagao". 

EMENDA N.0 102 (N.0 203 — PLENARIO) 
Ao art. 95. 
No texto do art. 95 entre as palavras "ensino" e "sob", intercale-se: "oficial 

ou particular reconhecido, que nao vise lucros". 

EMENDA N.0 103 (N.0 85 — CE) 
Ao art. 95, letra b. 
De-se a seguinte redagao a letra b do art. 95: 
b) assistencia tecnica, mediante convenio visando ao aperfeigoamento do 

magisterio, a pesquisa pedagogica e a promogao de congresses e seminarios. 

EMENDA N.0 104 (N.0 205 — PLENARIO) 

Ao art. 95, letra c): — Acrescente-se, no final, a expressao: 
"de acordo com as leis especiais em vigor". 
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EMENDA N.0 105 
(Subemenda a emenda n.0 2 06, do Plenario) 

Ao art. 95, 
Acrescente-se mais um paragrafo ao art. 95, do seguinte teor: 
§ 2.° — Os estabelecimentos particulares de ensino que receberem subvengao 

ou auxilio para sua manisfestaqao, ficam obrigados a conceder matriculas gra- 
tuitas a estudantes pobres, no valor correspondente ao montante recebido. 

EMENDA N.0 106 (N.0 85-A-CE) 
Ao art. 95. 
Acrescente-se um paragrafo ao artigo, com o seguinte teor: 
'§ 2.° — Nao sera concedida subvengao nem financiamento ao estabelecimen- 

to de ensino que, sob falso pretexto, recusar matricula a alunos, por motivo 
de raga, cor ou condigao social. 

EMENDA N.0 107 (N.0 86-CE) 
Ao art. 96 
Suprima-se este artigo. 

EMENDA N.0 108 
(Subemenda a emenda n.0 237 do Plenario) 

As Disposigoes Transitorias. 
Acrescente-se onde convier: 
Art. ... As disposigoes, exigencias e proibigoes da presente lei, referentes a 

concursos para provimento de catedras do ensino superior, consignadas no Titu- 
lo X, Capitulo I, nao se aplicam aos concursos com inscrigoes ,ia encerradas 
na data em que entrar em vigor, devendo eles se reger pela legislagao vigente, 
por ocasiao do encerramento da inscrigao. 

EMENDA N° 109 (N.0 87-CE) 
Ao art. 97 (caput). 
Suprimam-se as palavras finals: — "legal ou responsavel". 

EMENDA N.0 110 (N.0 88-CE) 
Ao art. 100. 
De-se a seguinte redagao a parte final do artigo: 
"... os Conselhos Universitarios ou o Conselho Federal de Educagao, quando 

se tratar de universidade ou de estabelecimento de ensino superior federal ou 
particular, ou ainda, os Conselhos Universitarios ou o Conselho Estadual de Edu- 
cagao, quando se tratar de universidade ou de estabelecimentos de ensino esta- 
duais". 

EMENDA N.0 Ill (N.0 89-CE) 
Ao art. 102. 
Suprima-se a parte final do artigo: "enquanto nao for regulada, em lei pro- 

pria, a disposigao do artigo 5°, item XV, letra "p", da Constituigao". 

EMENDA N.0 112 (N.0 90-CE) 
Ao art. 104. 
De-so a seguinte redagao ao artigo: 
Art. 104 — Sera permitida a organizagao de cursos ou escolas experimentais, 

com curriculos, metodos e periodos escolares prdprios, dependendo o seu funcio- 
namento, para fins da validade legal, de autorizagao do Conselho Estadual de 
Educagao, quando se tratar de cursos primaries e medios, e do Conselho Federal 
de Educagao, quando de cursos superiores ou de estabelecimentos de ensino prima- 
rio e medio sob a jurisdigao do Governo Federal. 
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EMENDA N.0 113 (N.0 91-CF) 
Ao art. 105. 
De-se a seguinte redagao ao artigo n.0 105: 
Art. 103 — Os poderes piiblicos instituirao e ampararao servigos e entidades 

que mantenha-m, na zona rural, escolas ou centres de educagao capazes de 
favorecer a adaptagao do homem ao meio e o estimulo de vocagoes e atividades 
profissionais. 

EMENDA N.0 114 (N.0 92-CE) 
Ao art. 106. 
Onde se dlz; "Os sistemas de ensino de aprendizagexn". Diga-se, simplesmente: 

"Os cursos de aprendizagem". 

EMENDA N.0 115 (N.0 93-CE) 

Ao art. 106, paragrafo unico: 
Substituam-se as palavras: "pelo ensino de"; pelas: "pelos cursos de". 

EMENDA N.0 116 (N.0 94-CE) 
Ao art. 107. 
Onde se dlz: sem finalidades lucrativas"; diga-se "Que nao tenham finali- 

dadss lucrativas". 
EMENDA N.0 117 

(Subemenda a emenda n.0 210 do Plenario) 
Ao art. 110. 
De-se a seguinte redagao ao art. n.0 110: 
Art. 110 Os estabelecimentos de ensino medio, excetuados os particulares 

do ensino normal que serao, sempre, sujeitos ao reconhecimento e a inspegao 
estadual, e os nao federais de ensino secundario que estarao, sempre, sujeitos 
ao reconhecimento e a inspegao do Ministerio da Educagao e Cultura, terao o 
direito de optar pela vinculagao federal ou pela estadual, para fins de reco- 
nhecimento e fiscalizagao. 

EMENDA N.0 118 (N.0 96-CE) 
Ao art. Ill 
Suprima-se este artigo. 

EMENDA N.0 119 (N.0 97-CE) 
Ao art. 113. 
De-se a seguinte redagao a parte final do art. 113: 
"... so se efetivara depois de aprovado pelos orgaos competentes do Poder 

Publico, de onde provierem os recursos, ouvido o respectivo Conselho de Educagao". 

EMENDA N,0 120 (N.0 98-CE) 
Ao art. 114 
Suprima-se este artigo. 

EMENDA N.0 121 
(Subemenda a emenda n.0 212 do Plenario) 

Ao art. 115. 
Acrescente-se, depois da expressao. "a habilitagao ao exercicio do magisterio", 
A expressao: "a titulo precarios e ate que cesse falta". 

EMENDA N.0 122 (N.0 99-CE) 
Ao art. 115. 
Suprima-se do texto a expressao: "particular ou". 
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EMENDA N".0 123 (N.0 100-CE) 
Ao art. 115. 
Onde se dlz: "credenciado", diga-se: "indicado". 

EMENDA N.o 125 (N.0 104 do Plendrio) 
Ao art. 116. 
De-se a seguinte redagao a parte final do artigo 116: 

"... realizado em faculdades de filosofia oficiais, indicadas pelo Conselho 
Federal de Educagao". 

EMENDA N.0 125 ((N.0 104 do Plenario) 
Ao Tltulo I. 
Substitua-se o Tltulo I, pelo seguinte: 
Do Conceito e dos Fins da Educagao Nacional. 
Art. 1.° — A educagao nacional 6 a que se inspira nos principios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, visando a promover condigoes favoraveis 
para a plena realizagao da personalidade, dentro do postulado democratico da 
igualdade de oportunidades. 

Art. 2.° — A educagao nacional tem por fim: 
I — Quanto ao principio da liberdade: 
a) favorecer o desenvolvimento integral e haimonioso do homem sob o ponto 

de vista bio-psico-social e moral; 
b) assegurar ao individuo condigoes para o seu ajustamento ao meio regio- 

nal, nacional e aos objetivos humanos da educagao; 
c) incutlr a compreensao dos direitos e deveres do cidadao, do Estado, da 

Familia e dos demais grupos que compoem a comunldade; 
d) incentivar as aptidoes profissionais e promover meios que assegurem a 

satisfagao aos mesmos; 
e) estimular o sentimento de responsabilidade dentro dos principios e inl- 

ciativa de organizagao; 

f) infundlr o respeito a dignidade e as liberdades fundamentals do hamem; 
g) garantir a livre atividade das instituigoes do ensino. 
II — Quanto ao principio da solidariedade humana: 
a) Incentivar a coesao da familia e a formagao dos vinculos culturais e 

afetivos; 
b) fortalecer a consciencia da continuidade e unidade historico da Nagao, 

assente nos principios de amor a Patria e ao progresso; 
c) respeitar as principios da solidariedade intemacional; 

d) preparar o individuo e a sociedade para o dominio dos recursos cientlficos 
e tecnologicos que Ihes, permltam utilizar as possibllidades tecnico-cientificas 
e veneer as dificuldades do meio; 

e) ministrar conheclmentos basicos sobre as processos t&micos e cientificos 
relacionados com o ensino rural; 

f) preservar e expandir o patrimonio cultural e historico; 
g) estimular no individuo, sua capacidade associativa, preparando-o para 

vlver em grupos; 
h) coibir qualquer tratamento desigual por motivo de convicgao fllosofica, 

polltica ou religiosa, bem como quaisquer preconceltos de classe ou de raga; 
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j) construir e manter a homogeneldade cultural da Nagao, respeitando as 
peculiaridades regionais e locals, a autonomia educativa a liberdade de organi- 
za?ao e inlciativa o sentimento de responsabilidade e livre experimentagao. 

MENSAGEM 

— N.0 206 de 1961 (N.0 de origem 498), de 13 do mes em curso, do Sr. Presl- 
dente da Republica, restltuindo autografos do Projeto de Lei da Camara n.0 25, 
de 1961, que incorpora a Universidade do Parana a Escola Superior de Agricul- 
tura e Veterinaria do Parana e da outras providencias. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 
Srs. Senadores a Agenda Asapress esta divulgando para os jornais do Pais 

uma noticia com o segulnte texto, que vou ler para conhecimento de V. Ex.B: 
"Brasilia, 14 — Pessoas ligadas ao Sr. Joao Goulart informaram que 

o Presidente esta dedicando suas boras de folga a escutar as fitas em 
que teriam sido gravadas as conversagoes mantidas por politicos desta 
Capital, Rio e Sao Paulo, atraves do telefone, durante a crise politico- 
mill tar. 

Entre as palestras gravadas no Palaclo do Planalto estaria uma de 
lideres e dlrigentes partidarios, quando os Srs. Juscellno Kubitschek e 
Moura Andrade teriam defendido o impedimento do Vlce-Presidente e 
a aprovagao de emenda constituclonal determinando a coincidencia de 
mandates, para que o Sr. Kubitschek pudesse se candidatar a, Presidencia, 
enquanto o Sr. Moura Andrade faria o mesmo em Sao Paulo." 

Esta Presidencia tomara todas as providencias cabiveis, no sentido de que 
o Govemo responsabilize essa agenda pela noticia dlvulgada, que contem, na 
sua indlgnidade, duas mentiras. 

Enquanto eu e o Congresso defendiamos a liberdade de imprensa e nos batia- 
mos contra a censura a mesma, invoca-se, hoje, uma violagao da Constltuigao 
Federal — a censura telefonlca — para divulgar fato inexistente. A mesma im- 
prensa sobre a qual nao permitlmos continuasse a atuar a censura, se compraz 
com a divulgagao de um ato violador da Constltuigao da Republica. 

A noticia propalada, em si, e grave, extremamente grave, porque pretende 
langar duvida sobre a agao praticada pelo Presidente do Congresso Nacional nos 
dias dificeis que vivemos, em que enfrentamos, publlcamente, na defesa do Poder 
Civil e da Constltuigao, todas as forgas de pressao que sobre o Congresso se 
fizeram sentir. E quern com responsabilidade piiblica e notoria, nas sessoes e 
fora delas, procedeu pela maneira como procedi e claro que jamais iria agir de 
forma diferente, atraves, de converses telefonicas. 

35 uma vergonha, Senhores Senadores, que se noticie que o Palacio do Pla- 
nalto, ocupado pelo Presidente da Camara dos Srs. Deputados em exerciclo da 
Presidencia da Republica. estivesse a censurar o telefone do Presidente do Con- 
gresso Nacional, 15 evidentemente uma vergonha e e tambem uma demonstragao 
de falta de responsabilidade, indispensavel ao exerciclo dos seus deveres de divul- 
gar, uma agenda querer, por essa forma, comprometer nao apenas o Presidente 
do Congresso Nacional, mas, particular e diretamente, o Presidente da Republica 
entao em exerciclo, Sr. Ranieri Mazzllll. 

Eu nao tinha conhecimento dessas gravagoes. Ouvi falar que foram feitas. 
Aconteceram, possivelmente, tambem essas miserias naquele periodo. Mas, se 
existem, nelas se encontrara a mlnha reiteragao no sentido de que o Presidente 
da Republica demitisse os tres Ministros mllltares, insubordinados contra a 
constltulgax). Isto, sim, nelas se encontrara. Se existem, o que nelas se encontrara 
6 a minha declaragao ao Governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, de 
que nao temla "operagao mosquito" mas acredltava que exlstlriam depois opera- 
goes de vennes procurando corroer o regime do Brasil. 
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Nas gravagoes encontrarao o trecho em que eu disse nao me conformar em 
que avioes mllitares, comprados pela Nagao para a defesa da sua integrldade 
territorial e da soberania nacional, para a defesa da dignidade e da honra da 
Patria, fossem utilizados para interceptar avioes de parlamentares e do Presidente 
da Repiiblica, porque isso nao seria uma operagao mllitar e sim um ato de ban- 
ditismo. 

Esta expressao "ato de banditismo" encontrarao nas gravagoes. Tamb&n 
encontrarao nelas a mlnha reafirmagao, seja ao Presidente da Repiiblica, em 
exercicio, seja ao Presidente Joao Goulart ou ao Governador Leonel Brizola, de 
que, havendo marcado a data do Sr. Joao Goulart, se os Ministros militares da- 
quela epoca impedissem a viagem de S. Ex.a eu iria propor ao Congresso Nacional 
que, dlante do motivo de forga maior, no impedimento fisico, atraves de ato 
Inconstltucional da vinda do Sr. Joao Goulart a Brasilia, o Congresso o declarasse 
Investido no cargo na propria sessao marcada para Ihe dar investimento. 

Isto encontrarao nas gravagoes. 
O que nunca encontrarao e a inverdade que esta sendo divulgada por aqueles 

que, enquanto estavamos de pe, enfrentando a tempestade que sobre nos se abate- 
ra, flcaram de cocoras esperando que ela passasse. 

fi a noticla dos homens agachados, dos que nao se conformam com a projegao 
que o Congresso Nacional adquiriu na consciencia do Pais: daqueles que preten- 
dem atraves de uma intrlga dessa natureza, de uma indignidade desse porte e 
de uma mlseria dessa expressao, retirar o valor civico de um ato glorioso do 
Poder Civil braslleiro que venceu a mals dura crise que Ihe foi imposta, e que 
precisa consolldar-se em nome do future deste Pais. 

Fago agora esta declaragao, dizendo aos Senhores que, com a mesma energia 
com que em todos os momentos procedi em defesa do bom nome do Congresso, 
nao cessarei de exigir que o Governo Federal chame a responsabilidade essa 
agenda de divulgagao, para que nao fiquemos sujeltos a noticias de tal ordem, 
que vao perturbar o espirito piiblico, e que vao agitar a consciencia nacional e 
que vao trazer diividas sobre as instituigoes brasileiras e sobre a virtude do gesto 
praticado pelo iCongresso, Inclusive em defesa do nome do Presidente da Repii- 
blica em exercicio, Sr. Ranieri Mazzilli que, sei, se comportou com dignidade no 
cargo. Nao posso, portanto, admltlr tlvesse S. Ex.a mandado gravar, no Palaclo 
do Planalto, as conversagoes telefonicas dos Chefes dos Poderes desta Repiiblica. 

Esta a comunicagao que desejava fazer aos Senhores e a reiteragao que quero, 
ainda uma vez, formular: exlglrei do Governo Federal as providencias necessarias, 
a declaragao indlspensavel a reposigao dos fates, e nao permitirei — nem agora, 
nem nunca, enquanto estlver merecendo a delegagao que recebl do Senado Fe- 
deral e enquanto no exercicio da Presidencia do Congresso Nacional — que se 
formem dramas no sentido de desvalorizem os atos praticados pela nobre insti- 
tulgao que salvou o regime, que foi o Parlamento. 

Pego desculpas aos Senhores Senadores pela veemencia, que ponho na comu- 
nicagao que julguei de meu dever trazer a Casa. Uma constante existlu em meu 
pensamento durante todo o periodo da crise: a de que os Ministros Marechai 
Odilto Dennys, Almlrante Silvio Heek e o Brigadeiro Grun Mass deverlam ter 
sido demitidos de suas fungoes a partir do instante em que se declararam inca- 
pazes de respeitar a Constitulgao Brasileira. Esta foi uma constante em minha 
conduta. 

Nao estava nas minhas maos demiti-los; se estivesse te-lo-la feito no pri- 
melro momento, porque estavam insubordinados contra a Constituigao, porque 
nao aceitavam a autoridade constltucional — e e preciso que agora falemos 
francamente — porque pretendiam que aqueles que Ihe eram sujeltos adminis- 
trativamente, cumprissem uma disciplina fora dos limites da Lei e contra a 
Constitulgao. 

Estes fates encontrarao, nas gravagoes, se as fizeram, se cometeram esta 
indignidade. 
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Agora, um apelo a Imprensa. A Imprensa que tem, na sua liberdade, a unlca 
possibilldade de sobrevivencia; a Imprensa que tem, na oposiqao a qualquer cen- 
sura que se Ihe faga a garantia de sua sobrevivencia; esta Imprensa nao deve 
dar acolhlda a fates nascldos exatamente daqullo que ela condena e daquilo que 
nos condenamos. 

O Poder que lutou contra a censura da Imprensa em pleno perlodo de con- 
turbaqao de esp'rlto neste Pais, pede a Imprensa que nao acelte intrigas a base 
de outras censuras. Pelo contrario que castlgue aqueles que quelram dlvulgar 
noticlas a base da violagao da Constltuigao. Para estarem, os jomais a altura 
da liberdade que desfrutam, para poderem estar garantidos na defesa contra 
qualquer censura que se Ihes quelram opor, nao se comprazam, na divulgagao de 
noticlas mentirosas, baseadas excluslvamente numa violagao da Constituigao. 
Nao dem ouvldos aqueles que flcaram de cocoras durante a tempestade, ou que 
ficaram apenas olhando por buracos de fechaduras, ou de ouvldos colados as 
portas, para saberem como os responsaveis pela Republica procediam no Instante 
em que eles nao tinham nenhuma capacidade de proceder. 

Este o apelo a Imprensa. A Imprensa tem seu destino Intimamente llgado 
a sobrevivencia do Congresso Nacional. Ela sabe dlsso. Esses dlas de crlse de- 
monstraram quanto o destino e comum. No Instante em que cessam as llberdades 
democrdtlcas, fecham-se os Parlamentos e corta-se liberdade de Imprensa. Os 
outros Poderes subslstem, mas o Poder do Parlamento e o da Imprensa, nao. 

Nao ha dltadura que se Imponha na exlstencia plena de um Parlamento; 
nao ha dltadura que se Imponha na exlstencia da liberdade plena na Imprensa. 
Para que as dltaduras se fagam, para que a reagao se estabelega, para que a vio- 
lencia Impere, e precise calar a Imprensa e calar o Parlamento. 

Pols entao tenham bem consciencla, e aqueles que sao da Imprensa, dos seus 
deveres nesta hora grave para com a Nagao. E o principal dos deveres £ dlvulgar 
a verdade e nunca dlvulgar a intriga, a miserla, a Indignldade. 

Tenho confianga na Imprensa. Ela acaba de passar pela sua prova de fogo, 
e conheceu a autoridade do Congresso Nacional. Ela tomou consciencla do mesmo 
destino reservado aos dols. Tenho confianga nela e sel que este ato que estou 
condenando nao e especlficamente um ato de Imprensa; e de uma agenda tele- 
grafica, de uma agfncla de divulgagao a servigo de alguem, a troco de algum 
objetivo malsao, de alguma esportula, de alguma remuneragao. Contem uma 
miserla, e um gesto que fere a dignldade nacional, e por isso tomarel as provl- 
denclas todas que devam ser apllcadas neste episodic, em relagao a essa empresa 
que nao est£ a altura de fundonar no Brasil, nesta hora serla da sobrevivencia 
e do fortalecimento da democracia em nossa terra. (Muito bem.) 

O Sr. l.0-Secret4rlo procedera a leltura de um requerlmento de informagoes. 
35 lido e deferido o segulnte 

REQUERIMENTO N." 364, DE 1961 
Senhor President© do Senado Federal: 
Requelro a V. Ex.* se dlgne solicltar as seguintes Informagoes do Sr. Minlstro 

da Saude, por interm£dlo do Sr. Presidente do Conselho de Ministros: 
a) quais as razoes que Imped em o Poder Executlvo de cumprlr a determi- 

nagao contlda no paragrafo unlco, do art. 78, da Lei n.0 3.780, de 12 de julho 
de 1960, que fixou em 6 (sets) meses o prazo para a begulamentagao do preceito 
concesslonirlo das gratlflcagoes a funclondrlos publlcos. 

b) ou se fol ou se esta sendo providenciada a mensagem preconlzada no 
preceito legal referido. 

Sala das Sessoes, 15 de setembro de 1961. — Jefferson de Aguiar. 
O Sr. Monra Andradc deixa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Mathias 

Olympic. 
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O SR. PRES1DENTE (Mathias Olympio) — Ha horador&s inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Sr. Presidente, pretendia fazer aprecia- 

goes gerals sobr© os acontecimentos que convulsionaram a Naqao com a renuncia 
do Sr. Janio Quadros, nao so formulando e enunciando esclarecimentos como 
prestando contas das atividades da Comissao Mista, designada pelo Congresso 
Naclonal para apreclar Mensagem do Sr. Presidente da Repiiblica que deu opor- 
tunidade a solu?ao final adotada pelas duas Casas Legislativas. 

O enunclado llmlnar desta sessao, que o Sr. Presidente Moura Andrade, 
fformulla, iupti?a meu pronunclamerAo que sera, em suma, um depoimento 
informatlvo das acusaQoes que Ihe foram feitas, com a pretensao de transfor- 
mar a beleza daqueles atos, que pratlcamos, num streap-tease politico que jamais 
fariamos nesta Na<jao. 

Quando a rentocia do Senhor Janio Quadros em 25 de agosto, surpreendido 
foi o Plenario do Senado Federal. 

Ao ter conheclmento do fato, em aparte do nobre Senador Nogueira da 
Gama, denunclei a ocorrencia. Nessa oportunidade, provoquei uma rea?ao inusi- 
tada do meu llustre colega e dileto amigo, Senador Sergio Marinho, que estra- 
nhou a noticia. 

Minutos depols o nobre Presidente Moura Andrade, evidentemente nervoso 
deu conheclmento ao Senado da mensagem que estarreceu a Nagao. 

Mais tarde, em reunlao do Congresso Nacional, foi confirmada a renuncia 
e, apos ter tornado posse na Presidencla da Repiiblica, o Sr. Ranleri Mazzilli, 
em substltuigao ao renunciante, pensou-se na organiza?ao de uma Comissao 
Mista capaz de apreclar, ja ai, a Mensagem do Presidente Ranieri Mazzilli. 

Nessa mensagem, de n.0 471, S. Ex.® denunciava ao Congresso a declaraqao 
dos Chefes Militares de que o regresso do Sr. Joao Goulart, para assumir a Presi- 
dencla da Repiiblica, seria inconveniente a seguranqa nacional. 

Apreclada pela Comissao Mista, como todos sabem, deu a solu?ao alvitrada 
no Relatorio do eminente Deputado Oliveira Brito e, afinal, sufragada pelo 
Congresso Nacional por maloria de votos. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Comissao que V. Ex.® presidiu, com brilho extra- 
ordlnario. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — V. Ex.® enuncia fato que nao tern impor- 
tancla para o esclareclmento que presto a Na?ao. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Porque V. Ex.® citou o nome do Relator, Depu- 
tado Oliveira Brito... 

O SB. JEFFERSON DE AGUIAR — Grande conterraneo de V. Ex.® 
O Sr. Aloysio de Carvalho — £ justo que assinalemos que Vossa Excelencia 

presidiu, brilhantemente, a essa Comissao. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Agradego a gentileza do nobre Senador 

Aloysio de Carvalho. 
Quando tive conheclmento da atitude do Presidente Janio Quadros, vislum- 

brei o inicio de um esquema golpista em duas etapas. A primeira, ao ocorrer, 
provocaria na Nagao um impacto psico-emocional capaz de fomentar reagoes 
multitudindrias e propiciar a segunda etapa. Esta se verificaria com a intrans- 
ponibilidade da sucessao, baseada na incompatibilidade, ao ver de muitos, de 
o Sr. Joao Goulart tomar posse em decorrencia de certas situagoes, piiblicas e 
notdrias. 

Tais motivos surgiram com enfase, posteriormente, quando do veto apre- 
sentado pelas Porgas Armadas a sua posse na Presidencia da Repiiblica, nao 
obstante assegurada pelo art. 79 da Constituigao Federal. 
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Uma hora depoLs da renuncia do Senhor Janio Quadros, formulei uma emenda 
constitucional, prevendo a eleigao, pelo Congresso Nacional, do Presidente da 
Repiiblica. 

Na sua justificativa, tive ensejo de demonstrar que era o projeto apenas 
um instrumento de agao politica capaz de impedir a seqiiencia dos acontecimentos 
como eu entendia que eles ocorreriam para que, intercalado um elemento neutro, 
pudesse haver a preocupagao de uma solugao outra que nao o impedimento, ou 
uma decisao extrema das Forgas Armadas. 

Naquele momento, todos nds sentimos iminente um golpe militar, para ins- 
tauragao de ditadura e talvez, dentro do curso dos acontecimentos a possibili- 
dade de uma agao extremista, golpeando as instituigoes, a estabilidade do regime 
e ate mesmo a Republica. 

Em momento algum se falou nesta Casa, no impedimento do Sr. Joao Goulart. 
Nao se sufragou a ideia de impedir-lhe a posse. A preocupagao de todos era a 
sobrevivencia do regime, e fortalecimento institucional, a preservagao da Demo- 
cracia, evitando-se o golpe letal que se Ihe queria desferir e que traria para o 
Brasil, ja angustiado e aflito, situagoes que perturbariam profundamente o de- 
ssnvclvimento que nele ja se instalara. 

Na Comissao Mista, tive o ensejo de verificar o patriotismo, a isengao de 
animo e a elevagao de propdsitos de todos os membros principalmente dos 
ilustres colegas que representavam o Senado. Tiveram mesmo a ideia de dis- 
pensar a gravagao dos debates ou o seu apanhamento taquigrdfico, na moddstia 
de um pronunciamento que era manifestagao de um sacerddcio, exercido em prol 
da Republica. 

Realizamos varias reunioes secretas em entendimento fratemo, pois sd tfnha- 
mos por alvo resguardar a Constituigao Federal. 

Nao percebiamos, atras dos principios que eram defendidos, o Senhor Joao 
Goulart ou qualquer outra pessoa. Nossos mandates tambdm nao eram tidos 
como causa primeira das nossas preocupagoes, porque observtivamos o curso 
dos acontecimentos que poderiam levar esta Nagao & Guerra Civil e a golpes 
extremistas, transformando, completamente, a tranquilidade, o curso natural dos 
acontecimentos e o Governo que se efetivou com quase absolutismo, com uma 
oposigao serena, quase colaboracionista. 

Dai por que estranhamos aquele texto que, procurando justificar a renuncia 
do Presidente Janio Quadros, falava em grupos de pressao, em situagao terrivel, 
numa cdpia lamentavel e pouco habil da carta-testamento do ex-Presidente Getulio 
Vargas. Era evidente que aquele pronunciamento escondia um segundo propdsito. 

Em seguida mais se fortaleceu minha preocupagao quando vi o telex do ex- 
Ministro das Relagoes Exteriores, que pretendia justificar a recusa da renuncia, 
atraves de conseqiiencias que adviriam de ato do renunciante: o caos e a guerra 
civil. 

Tive ensejo de trocar ideias com o ex-Ministro das Relagoes Exteriores, de- 
monstrando que o enunciado do telex exibia uma conseqiiencia silogistica da qual 
nao se poderia afastar ninguem. £ que se a renuncia do ex-Presidente da Repii- 
blica iria provocar necessariamente o caos e a guerra civil, o ato de S. Ex.B 

importava no reconhecimento expllcito de que ele era um louco ou um irrespon- 
savel. E nao se poderia admitir em conseqiiencia fosse recusada a renuncia de 
quern praticava aquele atentado contra os interesses nacionais. 

Na Comissao Mista os debates se estabeleceram francos e cordials. Deputados 
e Senadores se entenderam e, afinal, conseguiram a solugao parlamentarista, com 
a reforma dos Regimentos das duas Casas. Reunimo-nos nos dias 29 e 30; as 
emendas de Plenario foram apreciadas pela Comissao e adotadas em parte ex- 
plicitar e niminizar o nome do Senhor Vice-Presidente da Republica, como sucessor 
constitucional do Presidente renunciante. 

Posteriormente, elementos ligados ao Partido Trabalhista Brasileiro, solicita- 
ram uma modificagao da redagao para que a Comissao Mista nao importasse 
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numa obrigagao indeclin^vel e irremovivel da adogao do parlamentarismo pelo 
Presidente que seria empossado, eis, que segundo eles fora eleito Vice-Presidente 
da Republica com direitos subjetivos de suceder ao Presidente no regime presi- 
dencialista; Mas esta modificagao — dizia eu — s6 poderia ser adotada se todos 
consagrassem o pedido, jamais por uma alteragao parcial, ou por uma decisao 
divergente. 

Este pronunciamento foi adotado e nao se falou mais em impedimento do 
Sr. Presidente da Republica. £ verdade que houve uma reuniao no Gabinete do 
Lider da Minoria, onde alguns elemsntos pretsndiam que as conclusoes da Co- 
missao Mista nao atendiam aos compromissos interpartidarios. Melhor seria, 
advogavam alguns, que a conclusao da Comissao Mista opinasse por uma emenda 
constitucional, sem a classificar objetivamente, para que pudesse haver flexibili- 
dade nas solugoes porventura adotadas. 

Deve ser acentuado neste passo que o ilustre Marechal Mendes de Moraes, 
Deputado Federal pelo Estado da Guanabara, declarou perante a Comissao Mista, 
nao seria sufragada pelos Chefes militares. Ate mesmo no curso das nossas deli- 
beragoes, quando os debates ainda se encaminhavam para uma solugao, tivemos 
noticia de que o Sr. Ranierl Mazzilli renunciara. Todos nos a una voce, corusagra- 
mos a ideia de que deveriamos persistir no nosso trabalho, sem quaisquer preo- 
cupagoes. O Sr. Deputado Menezes Cortes, corroborando informagao anterior pres- 
tada pelo Deputado Mendes de Moraes tambem anunciou que os ministros militares 
nao aceitariam aquelas conclusoes. 

Verifica-se, por conseguinte, que a Comissao Mista e o Congresso Nacional 
nunca se atemorizaram com os acontecimentos e permaneceram fieis hs deter- 
minagoes constitucionais. 

Aqui, Sr. Presidente, devo assinalar a conduta elevada, austera e digna do 
nobre Senador Auro Moura Andrade. Nao homenagem a S. Ex.a nrestci no Plena- 
rio desta Casa, quando solicitado foi o voto de louvor formulado pelo ilustre 
Senador Cunha Mello. 

Aguardei que, apos a efervescencia e o curso natural dos acontecimentos, 
pudesse consolidar a conclusao a que chegaramos em prol das instituigoes demo- 
craticas. 

Hoje, com muito prazer, dou o depoimento de que o Sr. Presidente Auro 
Moura Andrade, sempre e com energia, lutou pela preservagao da Constituigao 
e para que fossem resguardados os direitos do Sr. Joao Goulart. 

O Sr. Gilbert© Marinho — V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Com muito prazer. 
O Sr. Gilberto Marinho — V. Ex.a age muito inspiradamente situando nos 

devidos termos a notavel atuagao desenvolvida pela Comissao Mista de Depu- 
tados e Senadores, incumbida pelo Congresso de examinar e apresentar suges- 
toes sobre a Mensagem do Presidente Ranieri Mazzilli. Do acerto com que agiu 
essa Comissao, melhor diz o concenso unanime dos Congressistas que aprovaram 
o notavel Relatdrio de autoria do eminente Deputado Oliveira Brito, dando-lhe 
inequivocos e irrestritos aplausos. O pronunciamento da Comissao nao so e insus- 
cetivel de qualquer censura, mas ao contrario, merecedor dos mais entusiasticos 
encomios. Posso dar meu depoimento porque acompanhei, minuto a minuto, o 
trabalho da Comissao, corroborando as afirmagoes que V. Ex.a faz, inclusive em 
relagao as afirmagoes entao correntes de que a Comissao so poderia chegar a 
determinado resultado que se apontava como unico capaz de apaziguar os minis- 
tros militares. A Comissao resistlu a todas as injustigas, apresentando tao-somen- 
te aquela solugao que Ihe pareceu consentanea com seu alto espirito patriotico, 
como capaz de resguardar as instituigoes livres e democraticas, tao fundamente 
arraigadas no coragao do povo brasileiro. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Agradego o aparte de V. Ex.a que ilustra 
meu discurso e demonstra, ratificando-o, a veracidade do meu depoimento em 
prol da conduta de Deputados e Senadores e, especialmente, da atitude firme 
e segura do ilustre Senador Auro Moura Andrade. 
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O Sr. Heribaldo Vieira — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Com prazer. 
O Sr. Heribaldo Vieira — Tendo participado da Comissao Mista ... 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Brilhantemente! 
O Sr. Heribaldo Vieira — O adverbio que V. Ex.a empresta a minha colabo- 

racao me desvanece, mas estou convencido de que atuei com muita mod^stla. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — E o preito de justiga que presto a V. Ex.3 

e se estende a todos os outros colegas participantes da Comissao Mista, que 
foram as instrumentos da vitoria do Congresso Nacional. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Prosseguindo, data venia, de V. Ex.a, quero, como 
Presidente desta Comissao, expressar um pensamento comum a todos nos que 
fizemos parte da Comissao Mista. Reconhecemos que os nossos trabalhos se 
desenrolaram em ambiente de harmonia e de identidade de pontos de vista, che- 
gando a uma conclusao que mereceu o apoia-mento quase unanime do Congresso 
Nacional, graqas a maneira pela qual V. Ex.a conduziu nossos trabalhos, com 
absoluto espirito de justiga, de respeito as opinioes de todos e de alta compre- 
ensao da grande missao reservada a todos nos, naquele momento. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Agradecendo a gentileza de V. Ex.a quero 
argiiir, neste passo, a isengao de parcialidade, e decllnado da homenagem que 
se me presta, devo transferi-la a Comissao Mista que, irrecusavelmente, foi o 
instrumento da consagragao de todos os ideais democraticos que militavam em 
torno de uma solugao honrosa para a crise politico-militar que se instalou no 
Brasil, depois da remincia do Sr. Janio Quadros. 

Sr. Presidente, devo ainda assinalar que o nobre Relator Oliveira Britto, 
depois de se retirar comigo da reuniao a que me reportei, no Gabinete do Lider 
da Maioria, teve ensejo de esclarecer que iria, imediatamente, elaborar o parecer 
com a consagragao do que fora deliberado na Comissao Mista — a reforma do 
Regimento Interno e a adogao da Emenda Parlamentarista. 

Tinhamos, portanto, consubstanciado nesse parecer uma indlcagao somente 
a Camara dos Deputados, mais tarde, e que elaborou a Emenda Parlamentarista, 
reforaiando e refundindo uma outra, de autoria do nobre Deputado Raul Pilla, 
a quern presto minha mais profunda homenagem e respeitosa admiraqao, emenda 
que ja fora em julho consagrada por 246 Srs. Deputados que a subscreveram. 

Assim se verificou, a saciedade, que nao houve pressao nem medo a orientar 
a deliberagao do Congresso Nacional. Nossa decisao foi absolutamente livre e 
jamais sofremos qualquer coagao de qualquer poder. Ato mesmo quando, eleito 
Presidente da Comissao Mista, solicitaram que eu pedisse tres horas para a 
elaboraqao do parecer, atendendo a decisao unanrme daquela Comissao, pedi ao 
Plenario do Congresso um prazo de 48 horas, salvo prorrogaqao, se os aconteci- 
mentos assim o aconselhassem, para que aquela Comissao se desincumbisse dos 
seus misteres, sem pressao de qualquer ordem. 

Assinalo esses acontecimentos para que sejam repelidas as insinuagoes daque- 
les que hoje lutam para desmerecer a atitude impavida e patriotica do Congresso 
Nacional, orientado no sentido mais elevado dos interesses da Nagao brasileira. 

E forgoso reconhecer que as Forgas Armadas, orientadas num sentido talvez 
patriotico, mas colidlndo com os interesses defendidos pelo Congresso, recuaram 
da sua decisao e acataram, definitivamente, a deliberagao do Congresso Nacional, 
para submeter-se ao Parlamentarismo que se instalou no Brasil, gragas a crise 
politico-militar. Nem poderiamos adotar o parlamentarismo numa hora normal 
porque, a rigor, o Presidente da Republica estaria empenhado em impedir esse 
regime, que e forga malor para o Parlavnento e para os representantes do povo, 
que assim criam e elaboram normas sem ter em vista o apelo liberal ou ilicito, 
em tomo da constatagao de uma realidade. 

Assim, Sr. Presidente, este depoimento repele a insinuagao feita, porquanto 
minha indicagao para Presidente da Comissao Mista, partlu do Senador Mbura 
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Andrade, com quem, ha pouco tempo, tive varias divergencias de ordem pessoal. 
Todos conhecem o meu procedimento franco, leal e altaneiro para com aquele 
colega porque sempre luto de viseira erguida. 

Nem por isso, nesta oportunidade, mesmo que nao me tlvesse reconciliado 
com S. Ex.a, eu mentlrla ou faltaria com a verdade para expor a sltuagao que 
se pretende, porquanto S. Ex.a nunca insinuou que se declarasse o impedimento 
do Senhor Joao Goulart. Ao contrario, Sua Excelencia teve sempre a preocupagao 
de defender a posigao do Sr. Joao Marques Belchlor Goulart, como enfaticamen- 
te e at6 mesmo com algum exagero, fez sentir nao so perante a Nagao. Por 
conseguinte, acredito que esclarecid'a esta perfeitamente a maldosa insinuagao 
formulada contra S. Exa, que nao podera perslstir. O Senador Moura Andrade 
fol um batalhador pela manutengao do prestigio do Congresso Nacional e pelo 
resguardo do precelto expresso na Constltuigao Federal, atendendo, portanto, 
aos interesses legltimos do Senhor Joao Goulart, que hoje esta na Presidencia 
da Republica gragas a agao do Congresso Nacional e, tambem, d'e maneira 
pessoal ao Sr. Auro de Moura Andrade. 

Era o que tinha a dizer, (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
Durante o discurso do Senhor Jefferson de Aguiar o Sr. Mathias 

Olympic deixa a presidencia, assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho, que 
e sucedido pelo Senhor Novaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Contlnua a hora do Expedlente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Telxeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, hoje tive ensejo d'e visitar o Pri- 

meiro-Minlstro. Crela V. Exa que, agora, o Congresso esta de parabens porque 
os parlamentares jd tem acesso facll ao Palacio do Planalto. Basta declinar-se 
a condigao de Senador ou Deputado para, imediatamente, sermos conduzidos ao 
Gablnete de S. Ex.a 

Fiquei, entao, pensando no acerto com que andamos ao votarmos a Emenda 
Parlamentarista. 

Nao hd multos dias no Governo Janlo Quadros, poucos tinham acesso a 
S. Ex.a, agora, entretanto, basta chegarmos ao Palacio do Planalto, para imedia- 
tamente sermos recebldos. 

Louvemos, portanto, a atitude que tivemos e que foi muito acertada. 

Procure! saber do programa de Governo, pelo qual jd havia eu clamado 
nesta Casa, pols, Gablnete sem programa e sem rumo, d fraco e sem apoio do 
Congresso. O Prlmelro-Ministro deu-me grandes esperangas. Pretende S. Ex.a, 
dentro em breve, trazer ao conhecimento desta Casa o seu programa, que esta 
sendo elaborado de aoordo com os d'iversos Ministros. Sera uma oportunidade 
que terao os parlamentarlstas para examinarem certa e culdadosamente os 
rumos que tomaremos. 

Outro fato ficou gravado em mlnha mente. Trata-se da declaragao de Sua 
Excelencia de que os Mlnlsterlos realmente flxarao em Brasilia, tanto quanto 
possivel no mals breve tempo. 

Sr. Presidente, quando veriflco promissora a sltuagao politlca do Pais, volto 
mlnhas vistas para a Agrlcultura, trazendo ao conhecimento da Casa um debate 
entre os membros da Comissao d'e Politica da Produgao, do Senado, — que 
tenho a honra de presldir, sobre o que se deve fazer de pratico nesse sentldo. 
Isto depots de termos ouvldo os Presidentes das Confederagao Nacional das 
Industrlas, da Confederagao Rural Braslleira, da Confederagao Nacional do 
Com6rclo e tdcnlcos do Banco Nacional de Desenvolvimento Economlco. 

Desejdvamos saber desses tdcnicos quais os rumos a seguir para aumentar 
a produgao, dlverslflcar a exportagao, a flm de atlngirmos uma fase de prospe- 
ridade. Esses dirlgentes da Industria, do com^rclo e da lavoura terlam que 
oplnar e o flzeram, Inclusive o Sr. Minlstro da Agricultura de entao. E passa- 
ram a mostrar o que era necessario para malor progresso. O de representante 
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do Comercio, por exemplo, depois de uma apreclaQao geral sobre as nossas 
dificuldades, acho ser preciso dar mais enfase ao comercio exterior, chegando 
mesmo a sugerir medidas, que concretlzamos depois em projeto, no sentido da 
reorganizagao dos escritorios comerciais no exterior. O representante da indiis- 
tria declarou que progrediramos tanto que, por incrivel que parecesse, exporta- 
vamos vinhos para a Fran?a e certo tipo de reldgios para a Suiga, reloglos 
fabrlcados em Sao Paulo, o que causou, de certo modo, alegria a todos nos, que 
viamos aquele Estado tomar a dlanteira, na America do Sul, nesse movimento 
Industrial. 

Tanto o Minlstro da Agrlcultura, como o presldente da Confederagao Rural 
Brasileira trouxeram programas, que deveriam ser levados a efeito. Por6m, o 
que nos desperta maior interesse foi aquilo a que se referlu o proprio Ministro 
da Agricultura: a necessidade de desenvolver no Brasil as culturas de subsis- 
tencia. E o argumento trazido a Comissao e oferecido pelo Ministro, era de que 
precisavamos, quanto antes, abastecer os mercados, sobretudo de generos de 
prlmeira necessidade e aqueles referentes as lavouras de subsistencla, com 
mllho, feljao, arroz, mandioca etc. Deveriamos desenvolver essas culturas, a 
fim de combater a ascensao vertlglnosa do custo de vida, e facllmente isto era 
possivel, porque a Comissao se dedicou de logo, ao estudo das possibllldades de 
desenvolvimento dessas culturas de subsistencla. 

Foi facil. Sr. Presidente, chegarmos a uma conclusao porque isto so se 
poderia verificar com a colaboragao dos agricultores, atraves das Federagoes e 
Associagoes Rurais. O agricultor colaboraria proporcionando as facllidades da 
terra. Cederia uma pequena area de terra na sua propriedade, a qual serla 
revolvida e plantada pelos orgaos de cooperagao do Mlnisterio da Agrlcultura, 
em combinagao com o Institute do Agiicar e do Alcool, com o Institute de 
Imigragao e Colonizagao e com o Banco do Brasil S.A., atraves da Carteira de 
Credito Agricola. Essas areas, proximas aos centres de consumo, mediriam clnco 
ou oito tarefas de terra. Tarefa e a medida usual na Bahia, mas hectare quer 
dizer a mesma coisa, e e mais comum. Entao serlam cinco ou oito hectares de 
terra de cada propriedade. Esses orgaos cooperadores fariam revolvimento da 
terra com maquinas agricolas. deixando as terras trabalhadas, sulcadas, e o 
agricultor plantaria. So uma responsabilidade assumlrla o proprietario agricola: 
depois da colheita — ja que nao tivera despesas para trabalhar a terra — ven- 
deria o produto — o arroz, o milho ou o feljao — com llgelra margem de lucro, 
primeiramente aos trabalhadores e, o que sobrasse nas felras mais proximas 
da regiao. 

Dessa forma se de fate o agricultor colaborasse com o poder publlco, seriam 
abastecidas as regioes mais proximas aquelas lavouras, e em cada regiao, apos 
um apanhado para se verificar quais as produgoes de maior necessidade na zona 
se o milho, o feijao, a mandioca, ou o trigo, ele se comprometeria a plantar 
determinado cereal, no que seria auxiliado pelos orgaos de cooperagao do 
Govemo. 

fi um magnifiCD piano, comodo e pouco dispendloso, tanto para o Poder 
publlco como para o agricultor. Este se verificaria que a sua terra serve para a 
produgao nova e conseguir para ela mesmo facil, pode mesmo abandonar a sua 
grande lavoura e dedicar a que Ihe proporcione lucro mais compensador. 

£ uma cooperagao facil de ser executada e que, adotada em varlas regioes 
concomitantemente podera abastecer todos os mercados. 

Este, Sr. Presldente, o piano que pretendo sugerir ao novo Ministro da 
Agricultura, caso S. Ex.a se disponha a combater o alto custo de vida. 

Todo e qualquer Chefe de Estado, que se preocupa com o estomago do povo, 
istaria lutando por si mesmo, pela sua permanencla no Poder e pela solugao 
das necessidades desse mesmo povo. Aquele que influlr na balxa do custo de 
vida, numa epoca como a que atravessamos, estara reallzando papel dos mais 
dignos, que merece todo nosso apoio. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permlte V. Ex.® um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo o prazer. 



- 353 - 

O Sr. Pedro Ludovico — Cheguei um pouco tarde e nao tive o prazer de 
ouvlr o inicio do seu dlscurso. Acha V. Ex.B que o alto custo de vida depende s6 
da produ^ao? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Absolutamente! Mas o aumento da produgao 
diminui o custo de vlda. 

O Sr. Pedro Ludovico — Quero, nesta oportunidade, repetir antigo ponto de 
vista, multas vezes proposto nesta Casa. Enquanto nao houver medidas drastl- 
cas contra a ganancla — que e absurda neste Pais — o custo de vida se mantera 
elevado; nada se consegulra nesse setor. Temos excesso de produgao de cafe e, 
este ano, de produ^ao e arroz, e quase que de producao de a?ucar. Temos muito 
gado, multa carne. Mas a vida continua cara. Entendo que e uma questao de 
governo e isso venho aflrmando desde quando presidente o Sr. Juscellno 
Kubltschek de Ollveira. E uma questao de agao bem orlentada e decisiva. Se 
nao houver, tudo fracassara. Nenhuma COAP ou qualquer outro departamento 
6 capaz de debelar a situagao aflitiva em que nos encontramos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — AgradeQO o aparte do nobre Senador Pedro 
Ludovico. 

S. Ex.a, Sr. Presidente, encara uma faceta do problema. Efetivamente, a 
fiscaliza?ao deve ser exercida pelo Poder Publico contra os gananciosos e os 
exploradores. E o que deve estar na mira de qualquer dlrigente. Entretanto, a 
agao do Intermedlarlo so desaparecera se a produgao aumentar de jelto a pro- 
vocar concorrencla. A produqao excesslva traz a concorrencla e esta determlna 
o barateamento do produto. 

Se pudermos abarrotar os mercados, nao havera intermediarios, capazes de 
evltar a baixa de pre?os. Sera multo dificll. Nao desejo porem que o excesso 
de produgao arruine as propriedades; tern que haver possibilidades de ganho 
para o agrlcultor para que ele nao se desinteresse da sua lavoura. 

O excesso de produ^ao deve ser promovido dentro de determinadas medidas, 
para que haja estabilidade no mercado. 

A concorrencla, nao hd como negar, ocasiona o barateamento dos precos, e 
evita a Interferencla de Intermediaries e exploradores, principals responsaveis 
pela alta dos produtos. 

S6 conseguiremos isso, Sr. Presidente, quando pudermos equillbrar a produ- 
gao em fungao do consume e tambem em fungao do mercado. 

O Poder publico tera entao agao muito importante: a de fiscalizar, dirlgir 
e orlentar, no sentldo de racionalizar essa mesma produgao. 

Sao fungoes precipuas de um dos nossos mais importantes Ministerios que, 
levado a serlo, conduzlra o Brasil a grandes destines. Refiro-me ao Minist6rio 
da Agricultura. Mas se o deixarmos sonolento, iargado a sua propria sorte, tere- 
mos fracassado num setor essencial i vlda do Pais. 

N6s mesmos, Senadores da Repiiblica, podereraos colaborar no reergulmento 
do Mlnlsterlo da Agricultura, mormente no atual regime parlamentarista. O 
Senado 6 testemunha de que tenho lutado pela concessao de verbas orgamenta- 
rias substancials a esse Mlnlsterlo. 

Nao sel se por ter vlvido sempre no campo e pertencer a uma familia dedi- 
cada a agricultura, desde muito longe, trago em mlm essa inclinagao e essa 
tradlgao die querer bem a terra, de desejar que ela produza. E fator, num pais 
desenvolvldo, de fonte de renda e de prosperidade. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, vou remoter o piano das lavouras de subsis- 
tencia a esse Ministro mogo que foi designado pelo Primeiro Minlstro — atraves 
elelgao, 6 claro — para dirlgir a Pasta da Agricultura. 

A frente de uma pasta, ninguem deve julgar-se onlsciente, nem dlspensar 
a cooperagao que Ihe 6 oferecida. Todos nos precisamos de estimulo. E o que 
prstendo fazer envlar ao Minlstro da Agricultura o trabalho que aqul reallza- 
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mos sobre a lavoura de subsistencia. Nele cooperaram Senadores, tecnicos e 
asse&sores. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIBA — Com muita honxa. 
O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a nao deve ventilar esse assunto apenas com 

relagao aos produtos agricolas, mas a todos os generos de primeira necessidade. 
Deve aludir tambem aos produtos farmaceuticos, aos tecldos e especialmente 
aos aos artigos importados, cujo lucro e absurdo, e de 300%. Ha dias, tive ocasiao 
de dizer aqui que um vidro de certa vltamina custava, no laboratorio do Exer- 
cito, quarenta cruzeiros e nos estabelecimentos que exploram o povo, duzentos 
cruzeiros. Portanto, nao e so dos generos d:e primeira necessidade que devemos 
cuidar, mas de todas as mercadorias que o povo consome, para que nao seja 
escorchado e espoliado. So uma aqao drastica, violenta, podera colocar as coisas 
nos devidos elxos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado, Senador Pedro Ludovico, pelo 
aparte de V. Exa 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Fois nao! 

O Sr. Caiado de Castro — Peso permissao ao nobre Senador Pedro Ludovico 
para completar meu pensamento, embora venha a repetir o que S. Exa disse. 
Estou de pleno acordo com as palavras que proferiu neste momento. Mas, o que 
e preciso iniciar e o combate a ganancia, principalmente das industrias do Go- 
verno. Em todo lugar onde o Govemo interfere e onde acontecem os maiores 
abusos. Exemplifico: na Companhia Slderurgica Nacional de Volta Redonda, os 
produtos estao sublndo de custo ;em proporgao astronomical Nao ha uma expll- 
casao para essa alta quando sabemos que os lucros ja sao tao grandes. Agora 
mesmo, vimos a PETROBRAS aumentar extraordinariamente os pre50s dos com- 
bustiveis. Depots que apareceu petroleo, no Brasil, a gasolina aumentou a renda 
nacional. Finalmente, esse combate a ganancia, como diz 0 nobre Senador Pedro 
Ludovico, e neoessario. Estou de pleno acordo. Mas, devemos comeqar pelo Go- 
verno. Indo mais adiante, vamos encontrar os chamados produtos nacionais, 
que nada mais sao do que empresas formadas quase que a custa de beneficios 
dados pelo Govemo para, afinal, nos cobrarem pregos despropositados. Veja 
o caso dos automoveis fabricados no Brasil. Essas industrias receberam favores 
extraordinarios. No entanto, hoje, estamos pagando por um Volkswagen, por 
exemplo, um carrinho de algibeira, um preqo que equivale ao dobro do que paga- 
mos pelos antigos carros de classe! 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao ha duvida. Setecentos e dez mil cruzeiros 
O Sr. Caiado de Castro — O que V. Ex.a pede e justo. V. Ex.a tern toda razao, 

pois se iniciarmos a fabricagao de tratores no Brasil, dentro dessa orientagao, 
lestara morta nossa agricultura. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao! 
O Sr. Pedro Ludovico — O nobre Senador Caiado de Castro nao tem razao 

no que respeita ao prego da gasolina, porque o petroleo refinado no Brasil, na 
sua maioria, em mais de cinqlienta por cento, vem do estrangeiro, e a peso de 
ddlar. E o ddlar, como V. Ex.a sabe, nobre Senador Caiado de Castro, subiu. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeitamente. 
O Sr. Pedro Ludovico — ... seu valor de cotagao passou de duzentos e poucos 

para mais de trezentos cruzeiros ultimamente. Ora, se esse petrdleo que 6 refinado 
dleo diesel, refinados no Brasil, tenha sido aumentado. Alids, esse aumento ocorreu 
no Govemo do Sr. Janio Quadros, porque no Govemo Juscelino Kubitschek a 
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gasolina estava a quatorze cruzeiros e, agora, passou a vinte e quatro. Mas a 
ninguem cabe a culpa, foi a subida do prego do ddlar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Em Brasilia, atualmente, esta a vinte e seis cru- 
zeiros e setenta centavos! E vai pra mais! 

Meu eminente colega Senador Pedro Ludovico e o nao menos eminente colega 
Senador Caiado de Castro, focalizaram assuntos colaterais, nao propriamente re- 
ferentes a agricultura. O nobre Senador Pedro Ludovico desejava que eu incluisse 
outros produtos. Mas eu me limitei a agricultura, tis culturas de subsistencia. 
Ja seria urn grande passo se conseguissemos propiciar ajuda a agricultura, atraves 
mesmo da agao do Poder Publico, para produzir nessas culturas de subsistencia, 
a um custo mais em conta e, ao mesmo tempo, com menor facilidades de trans- 
porte, de colocagao do produto nos centres de maior necessidade, onde estao 
os maiores nucleos populacionais. 

Sd consiguiremos esse escopo se contarmos com a colaboragao do Ministdrio 
da Agricultura, Por isso, a ele enviarei o piano por nds elaborado na omissao 
Especial de Politica da Produgao e Exportagao, e que preve todas as fases do 
problema, com todas as facilidades. Esta a sugestao dessa Comissao Tecnica, 
criada, justamente, para promover estudos e auxiliar o Executive na medida das 
suas possibilidades. 

Sr. Presidente, ao apresentar essas sugestoes ao Ministerio da Agricultura o 
fago na certeza de que devemos nao apenas criticar mas, tambem, apontar os 
meios para corrigir os erros. Essa a nossa colaboragao. (Muito bem! Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Sobre a mesa requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretdrio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 365, DE 1961 

Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicagao para imediata discussao e votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 13, de 1961, lida no expediente. 

Sala das Sessoes, 15 de setembro de 1961. — Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — De acordo com o requerimento 

aprovado, passa-se a discussao unica da Redagao Final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Camara n.0 13, de 1961, da Casa de origem que fixa 
diretrizes e bases da educagao nacional. 

Em discussao. (Pausa.) 
Nao havendo quern pega a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estd aprovada. 
Para acompanhar na Camara dos Deputados o estudo das emendas do Senado, 

designo o nobre Senador Mem de Sd. 
A Presidencia recebeu do Sr. Ministro das Relagoes Exteriores solicitagao 

no sentido de indicar dois Senadores para integrarem a Delegagao do Brasil d 
prdxima Assembldia Geral da Organizagao das Nagoes Unldas, a iniciar-se em 19 
do corrente mes. 

Apds entendimento com as Liderangas, foram escolhidos para essa missao os 
Srs. Senadores, Jefferson de Aguiar e Afranio Lages. 

Trata-se de missao do Poder Executive, cuja aceitagao depende de autorizagao 
do Senado, nos termos do art. 49 da Constituigao e do art. 40 do Regimento 
Interno. 

Para chefiar a referida Delegagao foi designado o Sr. Senador Afonso Arinos, 
conforme comunicagao que sua Excelencia acaba de enviar k Mesa. (Pausa.) 
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Do Sr. Ministro da Indiistria e do Comercio tambem recebeu a Presidencia 
expediente em que se pede a indicagao de um Senador para integrar a Delegagao 
do Brasil a Reuniao da Junta Diretora do Convenio Internacional do Cafe, a 
reallzar-se em Washington. 

A escoiha recaiu no Sr. Senador Nelson Maculan. 
Igualmente se trata de missao do Executivo, subordinada a sua aceitagao a 

autorizagao do Senado. 
Com referencia as missoes referidas na comunicagao que a Presidencia acaba 

de fazer, ha sobre a mesa documentos que vao ser lidos. 
Sao lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N.0 366, DE 1961 

Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal: 
Tendo sido designado pelo Governo para participar da Delegagao do Brasil 

a Assembleia Geral das Nagoes Unidas a iniciar-se no corrente mes de setembro, 
venho, nos termos do Regimento, comunicar a V. Ex.a que devo me ausentar do 
Pais por 90 (noventa) dias, a partir do dia 15 prdximo. 

Respeitosas saudagoes. 
Brasilia, 15 de setembro de 1961. — Afonso Arinos de Mello Franco. 

REQUERIMENTO N.0 367, DE 1961 
Tendo sido convidado a participar da Delegagao do Brasil h XVI Assembleia 

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

Brasilia, 15 de setembro de 1961. — Jefferson de Aguiar. 

REQUERIMENTO N.0 368, DE 1961 
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal: 
Tendo sido convidado a participar da Delegagao do Brasil ^ Reuniao da Junta 

Diretora do Convenio Internacional do Cafe, a realizar-se em Washington, solicito 
a necessaria autorizagao do Senado Federal para aceitar e exercer essa missao, 
nos termos do art. 49 da Constituigao e do art. 40 do Regimento Intemo. 

Sala das Sessoes, 15 de setembro de 1961. — Nelson Maculan. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho — A Mesa vai encaminhar os requerimen- 

tos dos Srs. Senadores Jefferson Aguiar e Nelson Maculan e a comunicagao do 
Sr. Senador Afonso Arinos a Comissao de Relagoes, a fim de se pronunciar, sobre 
a autorizagao de que necessitam esses ilustres colegas para a aceitagao das missoes 
em aprego. 

De acordo com a alinea b do n.0 II do art. 329, do Requerimento, matdria 
dessa natureza tem tramitagao no regime de urgencia especial de que trata 
o art. 330, letra b da lei intema. 

A Comissao de Relagoes Exteriores devera pronunciar-se em seguida a Ordem 
do Dia. 

O SR. VIVALDO LIMA — Pego a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tem a palavra pela ordem o nobre 

Senador Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, V. Ex.a acaba de mencionar os nomes 
dos nobres Senadores designados, de acordo com a decisao das llcengas, para 
figurar na Delegagao do Brasil a XVI Assembl&a Geral das Nagoes Unidas. 

Conhece a Casa — e o ato respectivo foi publicado — que o nobre Senador 
Ruy Cameiro fora designado para integrar essa comissao. Deseja saber se S. Ex.a 

desistiu das altas fungoes de Delegado aquele conclave internacional. 
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O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Informo a V. Ex.a que a Mesa ate este 
momento nao teve conhecimento oficial dessa designagao. 

Os requerimentos dos nobres Senadores Jefferson de Aguiar e Nelson Maculan. 
bem como a comunicagao do eminente Senador Afonso Arinos, vao & Comissao 
de RelaQoes Exteriores para que no final da Ordem do Dia se pronuncie sobre 
a autorizagao de que necessitem para aceitar as missoes em aprego. (Pausa.) 

Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

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

Sobre a mesa requerimento que sera lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
55 lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 369, DE 1961 
Nos termos dos arts. 212, letra 1 e 274, letra a, do Requerimento Interno, 

requeiro adiamento da materia constante da Ordem do Dia, a fim de ser objeto 
de deliberagao na prdxima sessao. 

Sala das Sessoes, 15 de setembro de 1961. — Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Em virtude da deliberagao do Plenario, 

as duas materias constantes da Ordem do Dia ficam para a prdxima sessao. 
Esgotada a Ordem do Dia. 
Tern a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima, Presidente da Comissao de 

Relagoes Exteriores, a fim de que emita o parecer daquele drgao sobre requeri- 
mentos que hd pouco Ihe foram encaminhados. 

O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, pediria a V. Ex.a que tambdm me 
fosse encaminhado o requerimento do nobre Senador Afranio Lages, que nao se 
encontra em meu poder. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Informo a V. Ex.a que o nobre Se- 
nador Afranio Lages nao enviou ainda requerimento a Mesa pedindo licenga 
para se desincumbir da missao para a qual foi designado. 

O SR. VIVALDO LIMA — Obrigado a V. Ex.a. Neste caso, em nome da Co- 
missao de Relagoes Exteriores, passo a relatar os requerimentos dos nobres Se- 
nadores Afonso Arinos e Jefferson de Aguiar. 

O nobre Senador Afonso Arinos foi escolhido pela Presidencia da Republica 
para chefiar a Delegagao do Brasil a XVI Assembleia da Organizagao das Nagoes 
Unidas, a iniciar-se no dia 19 do corrente mes de setembro, conforme foi fixado, 
e, nos termos do Regimento Interno da Casa, solicita a necessaria autorizagao 
do Senado para exercer essa missao. 

Tambem o nobre Senador Jefferson de Aguiar pede licenga para participar 
daqueel conclave, como Delegado do Brasil. 

O art. 49 da Constituigao assim estabelece: 
"IS permitido ao Deputado ou Senador, com previa licenga de sua 

Camara, desempenhar missao diplomatica de carater transitdrio, ou 
participar de congresses, conferencias e missoes culturais." 

O art. 40 do Regimento Interno dispoe; 
"O Senador devera requerer autorizagao dc Senado para o desem- 

penho das missoes previstas no art. 49 da Constituigao. 
Amparado nesse dlspositivo da Constituigao e do Regimento Interno, a Co- 

missao de Relagoes Exteriores nao 6 por que se manifestar contrariamente aos 
requerimentos. O Senado estara muito bem representado naquele conclave por 
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parlamentares da estatura moral, da cultura e da inteligencia dos Senadores 
Afonso Arinos e Jefferson de Aguiar. 

Assim, em nome da Comissao de Relagoes Exteriores, opina favoravelmente 
aos requerimentos. 

Quanto ao requerimento do nobre Senador Nelson Maculan, tambem ampa- 
rado nos arts. 49 da Constituigao e 40 do Regimento Interno, a Comissao nao pode 
deixar de emitir parecer favoravel, congratulando-se com a feliz escolha do 
Sr. Ministro da Agricultura, que recaiu em um dos membros mais brilhante e 
ativos da Alta Camara do Legislat^-o da Republica. 

Este o men parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Sobre a mesa requerimento que vai 

ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
lido o seguinte 

REQUERIMENTO N » 370, DE 1961 
Tendo sido convidado a participar da Delegagao do Brasil a XVI Assembleia 

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

Sala das Sessoes, 15 de setembro de 1961. — Ruy Carneiro. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Solicito o parecer da Comissao de 

Relagoes Exteriores, sobre o requerimento que acaba de ser lido. 
O SR. VIVALDO LIMA (Para emitir parecer.) — Sr. Presidente, com a inclusao 

do nobre Senador Ruy Carneiro na Delegagao do Brasil a XVI Assembleia da 
Organizagao das Nagoes Unidas, se reforga, substancialmente, a nossa delegagao 
aquele conclave internacional. 

Comporao aquela Delegagao, representando a Casa, quatro Srs. Senadores: 
o Senador Affonso Arinos, como seu Presidente e os Senadores Ruy Carneiro, 
Afranio Lages e Jefferson de Aguiar. 

A situagao politica mundial exlge, realmente, que o Brasil comparega a 
Assembleia Geral das Nagoes Unidas, na sua proxima reunlao, com uma Delegagao 
de alto gabarito. Sob a presidencia do nobre Senador Affonso Arinos e dela 
participando os Senadores que ja citei, representando o Senado, o Brasil se cre- 
denciara no alto conceito daquele cenaculo mundial. 

O Brasil precisa estar presente a esta reuniao sobretudo na fase critica por 
que passa o mundo, dividido em dois blocos; o do Ocldente e o do Orlente, ou 
bloco Leste e bloco Oeste. Sua participagao sera ativa, atuante e operosa, e creio 
que o Senado se orgulhara da representagao que o Brasil enviara, sobretudo da 
parte dos seus compoentes, autorizados a aceitar a missao para o qual o Gover- 
no da Republica houve por bem designa-los, escolhendo os nomes apresentados 
pela Comissao de Relagoes Exteriores. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Os requerimentos que acabam de 
receber o parecer da Comissao de Relagdes Exteriores tern tramltagao em regime 
de urgencia especial de acordo com o Regimento Interno, art. 329, n.0 II, letra b. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem.) — Sr. Presidente, pa- 
rece-me que ha certa confusao em torno do que vamos votar. 

Estao em foco os nomes de quatro Senadores para a proxima reuniao da 
Organizagao das Nagoes Unidas. Parece-me, entretanto, que ha uma dlstingao 
a fazer: os Senadores Affonso Arinos e Ruy Carneiro foram escolhidos dire- 
tamente pelo Governo da Republica, para comporem a Delegagao brasilei- 
ra. a ONU. 

Assim, o pronunciamento do Senado seria slmplesmente no sentido de, a 
estes nobres companhelros, conceder licenga para aceitarem a incumbencia com 
que as honrou o Governo. 
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Quanto aos Senadores Jefferson de Agular e Afranio Lages, o nosso pro- 
nunciamento sera em termos urn tanto diversos, porque o Govemo sollcita ao 
Senado que indique dols dos seus componentes para participarem da Assembl&a 
da ONU, naturalmente na qualldade de observadores parlamentares. 

De modo que, em rela?ao a esses dois nomes, uma vez que sobre os Senadores 
Jefferson de Aguiar e Afranio Lages recaiu a escolha dos lideres pollticos da 
Casa, o pronunciamento do Senado tern de ser no sentido, salvo melhor julzo, 
de aprovar a indlca§ao e conceder a licenca. 

Quanto a prlmeira parte, portanto, trata-se de escolha do Govemo direta- 
menbe dos Srs. Senadores Affonso Arlnos e Rui Camelro para fazerem parte 
da Delegapao brasilelra, ao passo que, em rela?ao aos Srs. Senadores Jefferson 
de Agular e Afranio Lages, o que o Senado vai votar e a indlca^ao dos nomes 
de S. Ex.8®, atendendo ao pedldo do Governo, a flm de que participem, dos tra- 
balhos da ONU, como observadores parlamentares. 

Salvo melhor julzo e decisao da Mesa, levantel esta questao de ordem para 
esclarecimento, quanto ao ponto controvertido, sobre o voto que vou proferir 
em relaQao k materla. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — O Senado tern adotado sempre o cri- 
terio segulnte; quando designar seus membros para desempenho de qualquer 
mlssao da proprla Casa, flea dispensada a autorizacao. Mas, quando seus mem- 
bros vao em mlssao do Poder Executive, ou mesmo quando o Poder Executive 
os convlda, a Mesa submete a dellberaqao do Plenario a autorlza?ao devida. 

Alias, procede sempre asslm esta Casa para atender ao que dispoe o art. 9.° 
da Constltulgao Federal, que diz: 

"fi permltido ao Deputado ou Senador, com pr^via llcen?a da sua 
Camara, desempenhar mlssao diplomatica de car&ter transltorlo ou par- 
tlcipar, no estrangeiro, de Congresses, Conferencias e mlssoes culturais." 

Este crlterio vem sendo sempre seguido pelo Senado da Republlca; dar por- 
que a Mesa sollcltou o pareoer da Comissao competente, sobre requerlmentos 
em aprego, parecer que val ser submetldo a delibera?ao desta Casa. 

O SR. VIVALDO LIMA — (Pela ordem) — Sr. Presldente, pelo que depreendl 
dos requerlmentos, nao se trata de Delegados ou observadores parlamentares, 
porque nao vieram acompanhados de ato do Govemo da Republlca. Assim, o 
parecer da Comissao se baseou apenas no que consta dos requerlmentos, onde 
sao cltados a Constitul?ao e o Reglmento, nao podendo esta Casa oferecer qual- 
quer contrariedade a pretensao. No caso presente. portanto, a decisao so podera 
ser favoravel aos requerlmentos, tres dos quals de representantes junto a Dele- 
ga^ao envlada para asslstir aos trabalhos da XVI Assembleia Geral da Organi- 
za<;ao das Na?6es Unldas, na qualldade de Delegados ou observadores parla- 
mentares. Entretanto, nao se fala, nos requerlmentos. na fun?ao que sera exer- 
clda pelos Senadores, em particular ou especlficamente. Apenas, de acordo com 
o que 11 na imprensa, ieu sabla que os nobres Senador Affonso Arlnos e o Senador 
Rul Camelro havlam sldo deslgnados delegados e que o Sr. Affonso Arlnos che- 
fiarla a delegaQao brasilelra. 

Dal por que, formulel a presente questao de ordem a Mesa presldlda por 
V. Ex.8, 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presldente, o esclarecimento que dese- 
java era sobre se os nobres Senadores Jefferson Lages Aguiar e Afranio Lages vao 
a essa Conferencia como Delegados do Poder Executivo, portanto, delegados do 
Brasll. 

O Sr. Vivaldo Lima — Os requerlmentos pedlam permlssao para representar 
o Brasll no Conclave, mas nao especificavam se a fungao dos delegados era como 
espctadores ou observadores. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Agradecldo a V. Ex.a 

O Sr. Vivaldo Lima — Senhor Presldente, eram estas as palavras que dese- 
java pronunciar ao promover a questao de ordem. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tern a palavra o nobre Senador Lino 
de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS — Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesta Casa 
tenho apenas um voto, que e meu proprio. A audiencia sobre a mlnha oplnlao, 
como Lid-er do Partido TrabalhLsta Nacional, so pode ser tomada em termos do 
dellcadeza, porque, como voto decisivo, diflcilmente tera oportimidade de ser 
4rbitro de uma situagao. 

Todavia, como a Mesa Informou ao Plenarlo que os dois nobres colegas que 
representarao o Senado na ONU so foram designados depols de ouvldos os 
Lideres, — afirmagao renovada atraves da questao de ordem do nobre Senador 
Aloisio de Carvalho — desejo deixar consig^iado nos Anals da Casa que, como 
lider do PTN, nao fui ouvido. 

Claro que em nada alteraria o meu voto porque, apresentados os dois no- 
mes llustres eu, desde logo com eles concordaria, sem embargo, entretanto, de 
formular algumas consultas referentes ao crlterlo adotado nessas escolhas. 

Vejo, por exemplo, que saem para o estrangeiro como representantes do 
Senado dois elementos do Partido Social Democratico e dois da Uniao Democra- 
tica Nacional. 

Gostaria, se possivel, investigar, com relagao a outros Senadores que ja repre- 
sentaram o Brasil, quais os que fizeram o malor e o menor mimero de viagens 
ao exterior. Eu, por exemplo, estou entre os que, em sete anos realizaram uma 
linica, em mlssao do Senado da Republica. 

O Sr. Caiado de Castro — E eu nenhuma!... 
O SR. LINO DE MATTOS — Repito, Sr. Presidente que o meu voto nao alte- 

raria a declsao final, mas me assiste o direito de deixar conslgnado nos "Anals" 
do Senado que nao fui ouvido. 

Quando V. Ex.a, nobre Senador Novaes Filho, no exercicio da Presidencla, se 
refere a audiencia dos Lideres com certeza quer dizer Lideres da Maloria e da 
Minoria tao-somente, porque, como lider do PTN, digo mals uma vez, ignorava 
inteiramente o que se estava passando; tomei conheclmento do assunto agora, 
no Plenarlo. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — As observagoes do nobre Senador 
Lino de Mattos constarao da "Ata" dos nossos trabalhos. 

Ao assumir a diregao da Mesa, na presente sessao, ja o Expediente estava 
perfeitamente organizado. Parece-me entretanto que foram ouvidas as Llderan- 
gas das duas maiores Bancadas, que indlcaram os dois Senadores de cujos nomes 
o Plenarlo ja tomou conheclmento. 

Irao quatro representantes nossos a Organizagao das Nagoes Unidas: o nobre 
Senador Afonso Arinos, presidlndo a Delegagao, por convite do Poder Executive; 
o Sr. Senador Rui Carneiro, tambem a convite do Poder Executivo e dois outros 
Senadores designados pela Mesa, de acordo com a Llderanga das duas maiores 
Bancadas e por solicitagao do Poder Executivo. 

Vamos passar a apreciagao da materia, ex vi do que determina o Regi- 
mento Intemo. 

Os Srs. Senadores que concedem autorizagao para que o Sr. Senador Afonso 
Arinos acelte a presidencia da Delegagao do Brasil a Assemblela Geral das 
Nagoes Unidas, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

A autorizagao esta concedlda. 
Os Srs. Senadores que concedem autorizagao para que o nobre Senador 

Jefferson de Aguiar participe da Delegagao do Brasil a Assemblela Geral da 
Organizagao das Nagoes Unidas, queiram permanecer como se encontram. 
(Pausa.) 

A autorizagao esta concedlda. 
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Os Srs. Senadores que concedem autoriza^ao para que o nobre Ssnador Ruy 
Carneiro participe da Delega?ao do Brasil a Assembleia Geral da ONU, queiram 
permanecer como se encontram. (Pausa.) 

A autoriza?ao esta concedlda. 
Os Srs. Senadores que concedem autorizaQao para que o nobre Senador 

Nelson Maculan participe da Delegagao do Brasil a reuniao da Junta Diretora 
do Convenlo Internacional do Cafe, a reunir-se em Washington, queiram perma- 
necer como se encontram. (Pausa.) 

A autorizaQao esta concedlda. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Para declaraQao de vote) — Sr. Presl- 

dente, vote! a favor das tres indicaQoes. 
Quero que flque bem claro que quando levantei a questao de ordem nao 

estava cogitando do crlterlo da escolha pela representaQao de Partldos. 
Desejava apenas ser esclarecido quanto a circunstancia de os Senadores 

Afonso Arinos e Ruy Carneiro irem como delegados constituindo a representaQao 
do Brasil por escolha do Poder Executivo, e os Senadores Afranlo Lages e 
Jefferson de Aguiar irem para a mesma representagao por indicaQao do Sonado. 

Se o Poder Executivo julgou de bom alvltre escolher os Senadores Afonso 
Arinos e Ruy Carneiro, nao temos que ver com a condigao partidaria des dois. 

O Senado tern plena llberdade de escolher para a mesma representagao 
Senadores que perbengam ao Partldo Social Democratico e a Uniao Democratica 
Nacional. 

Quero, repito, que fique bem claro esse ponto porque minha questao de 
ordem vlsava apenas a saber se os quatro Senadores iam com o mesmo tipo 
de representagao ou se havla dlstlngao na incumbencia, outorgada a dois pelo 
Poder Executivo, e aos outros dois concedida pelo Senado, a pedido do Poder 
Executivo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Constara da Ata a declaragao de 
voto do Senador Aloyslo de Carvalho. 

Nao ha mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou enoerrar a sessao. Designo, para a de 

segunda-felra a seguinte 
ORDEM DO DIA 

1 
Primelra dlscussao do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 1961 (de autoria 

do Sr. Senador Nelson Maculan), que altera Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro 
de 1952, que crlou o Institute Braslleiro do Caf6 e da outras provldencias (em 
regime de urgencla, nos termos do art. 330, letra c, do Reglmento Intemo, em 
virtude do Rsquerimento n.0 360, de 1961, aprovado na sessao de 13 do mes em 
curso), dependendo de pareceres das Comlssoes: de Constituigao e Justiga; de 
Economia; de Servlgo Publlco Civil e de Finangas. 

2 

Elelgao da Comissao Especial que devera dar Parecer sobre o Projeto de 
Emenda a Constituigao n.0 6, de 1961, originario da Camara dos Deputados 
(n.0 1, de 1961, na Casa de orlgem), que instltul nova discrlmlnagao de rendas 
em favor dos Municipios braslleiros. 

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

rimento n.0 350, de 1961, da Comissao de Constituigao e Justiga, aprovado na 
sessao anterior, a fim de examinar os documentos que instruiram o Projeto 
de Resolugao n.0 5, de 1959, que fixa e determina os limites entre os Estados 
do Espirlto Santo e Minas Gerais, ao norte do rio Doce. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sess&o as 16 horas e 35 minutos.) 
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