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173.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 2 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. MATHIAS OLYMPIO 

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

Vivaldo Lima — Lobao da Silveira — Sebastiao Archer — Mathias Olympio 
— Joaquim Parente — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Dix Huit Ro- 
sado — Salviano Leite — Jarbas Maranhao — Lourival Fontes — Jorge Maynard 
— Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Gilberto Marinho — Lino de Matos — 
Jose Feliciano — Lopes da Costa — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Irineu 
Bornhausen — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — A lista de presenqa acusa o 
comparecimento de 22 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta 
a sessao. 

Vai ser lida a ata. «k 
O Sr. Jorge Maynard, servindo de 2.0-Secretario, precede a leitura 

da ata da sessao anterior, que, posta em discussao, e sem debate aprovada. 

O Sr. Guido Mondin, 2.0-Secretario, servindo de l.0-Secretario, le o 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Apeios no sentido da rapida aprova^ao das seguintes proposi^oes: 

— Projeto de Lei do Senado n.0 9, de 1960, do Senador Carlos Saboia, que 
prorroga a Lei do Inquilinato e da outras providencias: 

— do Dr, Moacyr Mancio de Toledo, de Sao Paulo, SP; 

— da Camara Municipal de Nova Friburgo, RJ. 

— Projeto de Lei da Camara n.0 217, de 1959, que altera o salario minimo 
dos medicos: 

— do Sindicato dos Medicos do Rio de Janeiro, GB; 

— Projeto de Lei da Camara n.0 2.186-A, de 1960, que abre credito espe- 

cial para as despesas de recenseamento de 1960: 

— da Camara Municipal de Cangussu, RS. 

Comunicagao de elei?ao e posse: 

— da Diretoria da Academia Nacional de Medicina do Estado da Gua- 
nabara; 

— da Diretoria da Associagao dos ex-Alunos da Faculdade Municipal de 
Ciencias Economicas e Administrativas de Santo Andre — SP; 

— da Diretoria do Cenaculo Vicentino de S. Francisco do Sul — SC. 
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Diversos assuntos: 

— da Camara Municipal de Marapanim, PA, fazendo apelo no sentido de 
ser estendido aos Prefeitos Municipais, os direitos dos arts. 44 e 45 e seus 
paragrafos da Constituigao Federal; 

— da Camara Municipal de Caruaru, PE, iolicitando do Congresso Nacional 
providencia para a aprovagao do Piano Dlretor da SUDENE, ponto vital 
de desenvolvimento do Nordeste; 

— da Camara Municipal de Nazare da Mata, PE, manifestando seu profundo 
pesar pelo falecimento do Deputado Federal por Sao Paulo, Sylvio Prado; 

— da Sociedade Uniao dos Operarios Ferroviarios de Aracaju, SE, manifes- 
tando-se contraria a invasao de patrulha do Exercito Nacional, de manei- 
ra arbitraria na sede daquela Sociedade; 

— da Camara Municipal de Araraquara, SP, fazendo apelo no sentido de 
ser instalada naquela localidade a Junta de Conciliaqao e Julgamento 
do Trabalho; 

— das Camaras Municipais de Dracena, Garqa, Oswaldo Cruz, SP, fazendo 
apelos no sentido da unificagao dos IAPES; 

— das Camaras Municipais dc Santos e S. Vicente, SP, congratulando-se 
com o Congresso pela promulgaqao da lei que isenta do imposto de renda 
dos salarios e vencimentos ate 5 vezes o salario minrnio maximo, vigente 
no Pais; 

— da Camara Municipal de S. Bernardo do Campo, SP, congratulando-se 
com o Senador Coimbra Bueno pela apresentagao do projeto de lei que 
permite a realizagao de duas sessoes por dia durante tres vezes por 
semana, visando evitar a falta de quorum para vota?ao dos projetos 
no Senado Federal; 

— da Camara Municipal de S. Jose do Rio Preto, SP, comunicando ao Con- 
gresso o gesto nobre do Exm.0 Sr. Dr. Argemiro Acayaba de Toledo, Juiz 
de Direito daquela Comarca que visita os detentos na Cadeia Publica, 
com palavras de amor e fe, fazendo nascer naqueles coragoes a esperanga 
de dias melhores; 

— da Associagao Paulista de Belas Artes, convidando para a II Exposigao 
Coletiva, em comemoragao a passagem do 9.° aniversario de instalagao 
de sua sede propria; 

— da Camara Municipal de Ribeirao Preto, SP, fazendo apelo no sentido 
de inclusao de verbas no orgamento da Uniao para auxiliar a construgao 
do Centre Cirurgico do Abrigo "Ana Diederichsen"; 

— da Camara Municipal de S. Vicente, SP, fazendo apelo no sentido de me- 
Ihoramento do Canal Sabaituba no bairro de Catiapoa, autentico depo- 
sito de lixo, para proporcionar um pouco de conforto a populagao sofrida 
daquele bairro; 

— da Camara Municipal de Jundiai, SP, fazendo apelo no sentido da cons- 
trugao de um edificio para a localizagao do Departamento dos Correios 
e Telegrafos daquela localidade; 

— da Camara Municipal de Recife, PE, fazendo apelo no sentido de ser 
estudada a reforma da legislagao penal com referencia aos Juizes de 
Direito das Comarcas no caso da aplicagao da pena restritiva a liberdade 
individual; 

— da Camara Municipal de Araraquara, SP, manifestando seu profundo 
pesar pelo falecimento do Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, em 
Porto Alegre; 
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da Camara Municipal de Avanhandava, SP, comunicando irregularidades 
existentes na Casa da Lavoura daquela localidade; 
da Camara Municipal de S. Bernardo do Campo, SP, fazendo apelo no 
sentido de que cessem as perseguigoes aos negros norte-americanos, cujo 
tratamento tem repercutido de maneira desfavoravel ate para o proprio 
Estados Unidos da America do Norte; 
da Camara Municipal de Regente Feijo, SP, manifestando-se favoravel a 
regulamentagao dos telefonemas interestaduais e internacionais; 
da Camara Municipal de Sao Paulo, SP, manifestando a conveniencia e o 
interesse de ser provocada alteragao na Constituigao Federal para o fim 
de ser dado aos estrangeiros, modiante condigoes minimas comprobatorias 
de fixagao em nosso Pais, o direito de votar nas eleigoes municipals; 
da Camara Municipal de Sorocaba, SP, manifestando-se contraria a 
invasao de Cuba; 
da Camara Municipal de S. Carlos, SP, enviando copia de requerimento 
de urgencia daquela Camara com referencia a situagao do Pais, apos o 
reatamento das relagoes diplomaticas com a Russia e os acontecimentos 
de Cuba; 

da Camara Municipal de S. Vicente, SP, manifestando-se contraria a equi- 
paragao dos dentistas praticos aos odontologos diplomados pelas Fa- 
culdades; 

do Sindicato dos Trabalhadores nas Indiistrias Metalurgicas, Mecanicas 
e de Material Eletrico do Rio de Janeiro, fazendo apelo no sentido de 
serem recomegadas as obras que atualmente am encontram paralisadas em 
Brasilia, a fim de baixar o indice de desempregados na nova Capital; 
da Camara Municipal de Santa Amelia, PR, solicitando providencias no 
sentido de que a Diocese de Jacarezinho no Norte do Estado do Parana, 
seja transformada na primeira Arquidiocese daquela regiao; 
da Camara Municipal de Mandaguagu, PR, congratulando-se com o 
Exm.0 Sr. Presidente da Repiiblica pelas medidas adotadas com relagao 
a politica externa do Pais; 

da Camara Municipal de Maringa, PR, solicitando providencias para que 
sejam efetuados os pagamentos aos servidores que trabalharam no re- 
censeamento do Estado do Parana; 

da Uniao Catarinense 'dos Estudantes solicitando providencias para o 
melhoramento da barra do porto de Laguna; 
da Camara Municipal de Goiania, fazendo apelo no sentido de ser criada 
naquele municipio, uma Escola Militar; 

do provedor da Santa Casa de Misericordia de Jacarei, SP, enviando 
relatorio das atividades daquela instituigao; 
do II Congresso dos Trabalhadores nas Industrias Metalurgicas, Mecani- 
cas e de Material Eletrico do Estado de Sao Paulo, fazendo apelo ao Con- 
gresso para decretar feriado nacional o dia 19 de novembro de cada ano, 
como homenagem de comemoragoes do Pavilhao Nacional; 

da Associagao de Protegao aos Menores Desamparados da Comarca de 
Uba, MG, convidando o Vice-Presidente Joao Goulart para solenidade de 
langamento da pedra fundamental do 2.° pavilhao da sede daquela 
Associagao; 

do Prefeito Municipal de Nioaque, MT, convidando para os festejos co- 
memorativos do aniversario daquele municipio, a realizar-se em 22-5-61; 
do Coordenador Geral da "Ofensiva Contra o Cancer" solicitando do 
Dr. Joao Goulart apoio para a luta contra esse perigoso flagelo; 
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— da Uniao dos Servidores Publicos Civis do Brasil, solicitando apoio do Con- 
gre&so para os assuntos da classe, que foram debatidos na I Convengao 
Nacional dos Servidores Publicos Federais, Autarquicos, Estaduais e Mu- 
nicipais, realizada nos dias 7, 8, 9 e 10 de julho ultimo; 

— da Camara Municipal de Belo Horizonte, MG, manifestando-se contraria 
a equiparagao dos dentistas praticos aos profissionais formados pelas 
escolas competentes; 

— da Assembleia Legislativa de Goias, GO, apresentando sugestoes sobre a 
aplicagao de multas aos eleitores faltosos; 

— da Camara Municipal de Goiania, GO, congratulando-se com o Con- 
gresso Nacional pela recente nomeagao do Sr. Roldao de Oliveira para o 
cargo de Consultor Juridico da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
do Pais. 

MENSAGENS 
Do Senhor Presidente da Republica, datadas de 28 de setembro: 
— N.0 218 (n.0 de origem 514), agradecendo a comunicagao referente a apro- 

vagao da escolha do Diplomata Roberto de Oliveira Campos para a fungao de 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo dos 
Estados Unidos da America; 

— N.0 219 (n.0 de origem 515), agradecendo identica comunicagao com refe- 
rencia a escolha do Dr. Evandro Cavalcanti Lins e Silva para o cargo de Procura- 
dor-Geral da Republica. 

— N.0 220 (n.0 de origem 516), restituindo autdgrafos referentes a promulga- 
gao dos dispositivos mantidos pelo Congresso Nacional apos veto presidencial, do 
projeto que se transformou na Lei n.0 3.917, de 14 de julho de 1961. 

OF1CIO 

N.0 1.558, da Camara dos Deputados, encaminhando autografo do segulnte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 271, DE 1961 
Estima a receita e fixa a despesa da Uniao para o exercicio financeiro 

de 1962. 

Publicado no DCN (Segao II), de 3-10-61 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympic) — Sobre a Mesa comunicagao que 

vai ser lida pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lida a seguinte 

COMUNICACAO 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia, para os fins convenientes, 

que, tendo deliberado desistir do restante da licenga em cujo gozo me achava, 
nesta data reassumo o exercicio do meu mandate. 

Sala das Sessoes, 2 de outubro de 1961. — Sebastiao Archer. 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — A Mesa fica ciente da comunica- 

gao do nobre Senador Sebastiao Archer. 
Na sessao anterior terminou o prazo para apresentagao de emendas, perante 

a Mesa, ao Subanexo n.0 4.14 — Mlnisterio da Guerra — do Projeto de Lei da 
Camara n.0 217, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o 
exercicio financeiro de 1962. 

Nenhuma emenda fol apresentada nessa fase. 
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Se os Srs. Senadores, entretanto, ainda desejarem emendar essa parte do 
Projeto de Lsi Orcamentaria, poderao faze-lo psrante a Comissao de Finangas, 
de acordo com o disposto no art. 339, letra f, do Regimento Interno. (Pausa.) 

Esta finda a leitura do expediente. 
Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, um dos vespertinos de sexta-feira 
passada, aqui chegado ao anoitecer, ja encerrados os trabalhos da ultima sessao 
ordinaria de setembro findo, informou que, na madrugada do dia 29, se extin- 
guira, apos demorados e atrozes sofrimentos, preciosa e benfazeja existencia em 
um dos leitos da modelar Casa de Saude Sao Miguel, no Estado da Guanabara. 

Aos 57 anos de idade, em plena forma e disposiqao, cedeu o organismo do 
renomado cirurgiao Augusto Paulino Scares de Souza Filho — conhecido, alias, 
nas rodas cientificas nacionais e estrangeiras, simplesmente como Augusto Paulino 
Filho — a insidiosa e pertinaz molestia, que ainda vence os mais rotaustos fisicos, 
bem como tem resistido a quase todas as armas da terapeutica especifica con- 
temporanea. 

So assim, Sr. Presidente, frustrados os metodos em voga e dominadas as der- 
radeiras resistencias de uma criatura de antecedentes tao saudaveis, que Ihe 
prometiam dbvia e desejada longevidade, e que se foible entre os vivos, prematu- 
ramente, um dos luminares da cirurgia moderna, que, com seu dedicado e extre- 
moso irmao, o abalizado Fernando Paulino, compunha a invejavel e destemida 
dupla tao apreciada e louvada por quantos tiveram a ventura de ve-la manejar, 
com a peculiar agilidade, o bisturi em qualquer centro cirurgico, onde ihe fosse 
dado exibir-se para livrar um enfermo da invalidez ou arranca-lo das garras 
aduncas da morte. 

Desfalca-se, desse modo, um conjunto de cirurgioes de escol de um dos seus 
mais notaveis elementos, que se formou e se encaminhou na vida publica, seguindo 
os sabios conselhos, aprendendo bem os eruditos ensinamentos, perfilhando a 
exemplar e nobre conduta, no lar, na pratica profissional ou na catedra, de uma 
figura da estatura moral e da projecao intelectual e cientiica de seu ilustre genitor, 
o venerando e emerito Professor Augusto Paulino Soares de Souza. 

Deixa, sobretudo, um excelente legado: o melhor, de cunho medico, fruto de 
um labor constante e devotado, a cabeceira dos doentes ou junto dos prediletos 
livros, na avidez incontrolavel de curar mais depressa, plenamente confiante na 
destreza de suas habeis maos, movidas seguramente por uma intuigao ciosa das 
conquistas recentes da tecnica cirurgica. Era, pois, um cirurgiao perfeito, com- 
penetrado a escrupuloso na lide de tao excelsos designios, e, no magisterio, impo- 
nente e correto na predica as geragoes dos futures esculapios nos auditorios da 
Faculdade Nacional de Medicina, da qual era livre docente de cirurgia geral, ou 
da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, onde conquistou, por concurso, 
a cadeira de Clinica Cirurgica. 

De outro lado, os que Ihe sentiram de perto o virtuosismo nas salas de cirurgia 
ou seus beneficos efeltos, nos hospitals da antiga Prefeitura do Distrito Federal — 
em cujo tradicional Pronto Socorro, afortunadamente, pude admirar-lhe a soberba 
mae,stria em muitos lances operatorios, como seu companheiro de equipe — ou 
nas dependencias da vetusta e benemerita Santa Casa de Misericordia, a disposi- 
gao do ensino medico oficial da Republica. 

Tais reluzentes tragos nao serao jamais apagados, ate porque, de muitos deles, 
a lembranga ficou no que se exterioriza atraves de inumeras e substanciosas mono- 
grafias e publicagoes outras. 
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O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. VIVALDO LIMA — Com muita honra. 

O Sr. Lima Teixeira — Em nome da Maioria desta Casa, quero associar-me as 
homenagens que V. Ex.a presta, neste instante, a memoria do eminente cirurgiao 
Augusto Paulino, professor da Faculdade de Medicina. 

As letras medicas se ressentirao com a lacuna aberta, porque como V. Ex.a 

acaba de declarar, era o Professor Augusto Paulino uma grande personalidade e 
um grande cirurgiao do Brasil. 

O SR. VIVALDO LIMA — Grato a V. Ex.a pelo precioso testemunho sobre os 
meritos e capacidade do ilustre extinto. E uma homenagem da Bahia,.. 

O Sr. Lima Teixeira — E da Maioria desta Casa. 
O SR. VIVALDO LIMA — ... que V. Ex.a formula tambem, em nome da 

Maioria, ao famoso cirurgiao. 
O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. VIVALDO LIMA — Com muito prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Em nome da Uniao Democratica Nacional e no 

meu proprio, quero associar-me a homenagem justissima que V. Ex.a esta pres- 
tando ao grande cirurgiao que foi Augusto Paulino Filho. Conhecia-o ha longos 
anos, como seu genitor, tambem grande cirurgiao, do qual herdou as magnificas 
qualidades. Agora, que a morte o levou tao prematuramente, so nos resta lastimar 
que desaparepa do cenario cirurgico da Medicina Nacional vulto de tamanho porte, 
de tanta competencia, de tanta dignidade. Expresso, assim, o profundo pesar que 
me vai n'alma, por essa perda extraordinaria que a Medicina Nacional acaba de 
sofrer. 

O SR. VIVALDO LIMA — Agradecido a V. Ex a E de fato comovedora a solida- 
riedade que V. Ex.a presta, em seu nome pessoal e no da Uniao Democratica Na- 
cional, que representa tao dignamente nesta Casa. 

V. Ex.a foi consagrado cirurgiao, e nos meus tempos de academico na Facul- 
dade, nos idos de 1922 a 1927, quern nao conhecia, na Bahia, o nome famoso do 
cirurgiao cearense Fernandes Tavora? 

O Sr. Fernandes Tavora — Obrigado a V. Ex.a 

O SR. VIVALDO LIMA — Pode dar, portanto, seu testemunho da grande capa- 
cidade e da experiencia do velho professor Augusto Paulino Scares de Souza, que 
transmitiu ao proprio filho, do mesmo nome, essas qualidades que sao inatas. 

(Conclui a leitura) 
Paralelamente, os seus altos meritos sao aferidos nas sociedades doutas, re- 

sultando que Ihe foram enriquecer o alentado curriculo, as dezenas, diplomas 
enobrecedores, de instituicoes patrias ou alienigenas, em carater de titular ou de 
honrarla, encimada a dignificante lista pelos de membro da Academia Nacional 
de Medicina e do Colegio Brasileiro de Cirurgioes. 

Ai esta. Sr. Presidente, em breve perfil, a culta e saudosa individualidade da 
laboriosa classe medica brasileira, cujo desaparecimento Ihe causa a mais profunda 
tristeza e de que a propria nagao, alias reconhecida, mui pesarosamente, se ve 
privada, tal foi sua eficiente e marcante atuagao no setor da assistencia medica 
e educacional. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Tern a palavra o nobre Senador 

Lima Teixeira, como Lider da Maioria. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente. ha dois dias, precisamente a 30 

de setembro passado, tive ensejo de ler, em O Globo, comentario que merece ser 
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enaltecido, primeiro porque parte de um jornal independents e, segundo, porque 
faz elogiosas referencias as classes operarias, aos trabalhadores brasileiros, em 
face do seu comportamento durants os acontecimentos determinantes da crise 
politico-militar que culminou com a adogao do novo sis;ema de Governo, o 
parlamentarlsmo. 

Lerei o artigo, para que conste dos Anais da Casa. Posteriormente, tecerei 
algumas consideragoes em torno do assunto. Ei-lo; 

CONSCIfiNCIA DOS TRABALHADORES 

Um aspecto da atual conjuntura brasileira que nao pode passar sem 
comentarios e o concemente a serenidade, ao espirito de liicido patrio- 
tlsmo, que estao demonstrando as classes trabalhadoras. 

Melhor, talvez, do que muitos outros setores da populaqao, que pslas 
responsabilidades na vida publica e superior instrugao deveriam dar 
exemplos de equilibrio e ponderacao, vem procedendo os trabalhadores, 
com paciencia, compreensao da gravidade da crise e desejo de nao 
enegrecer o quadro nacional. Sentem eles que e indispensavel a colabo- 
raqao de todos os brasileiros para veneer esta fase dificil e dao ao 
Governo, no campo social, uma tranquilidade que, esperamos, o Governo 
fara por merecer. 

Encerrados, sem desdouro para ninguem (pois so se julgam preju- 
dicados os que poem seus interesses pessoais acima dos interesses da 
Patria — e esses nao fazem jus a qualquer considsracao), os episodios 
que se seguiram a irresponsavel renuncia do Sr. Janio Quadros, tomou 
posse o Sr. Joao Goulart e comegou a funcionar o sistema parlamenta- 
rista. Verificamos, entao, com envaidecimento civico, que as atividades 
normals da populagao eram reencetadas, operando plenamente os servi- 
50s publicos e apresentando rendimento maximo o esforgo industrial. 

Os trabalhadores, ordeiramente, dedicam-se a seus labores, os sindi- 
catos estao em calma, nao se ouve mais falar em greves, ate as reivin- 
dicagoes salariais — conseqiientes da alta incessante do custo de vida 
— sao encaminhadas de maneira a nao agravar os problemas que o 
novo Governo deve enfrentar. 

Dir-se-ia que aquele credlto de confianga necessario a afirmagao 
democratica do regime e ao fortalecimenio do Governo foi, espontanea- 
mente, concedldo pelos trabalhadores ao Executive da Uniao," numa 
verdadelra demonstragao de descortino e de bom-senso. 

Anote-se, para maior merito dessa atitude compreensiva da classe 
trabalhadora, que ela foi fixada livre e conscientemente e na mesma 
ocasiao em que elementos subversives pretendem levar a Nagao ao 
caos, insuflando as agitagoes e pregando a desordem, Pois a democracia 
apresenta desses aparenies contra-sensos: deixa toda a liberdade a seus 
inimigos para agirem contra ela e tramarem a sua queda. 

Temos, porem, muita confianga no future democratico do Brasil, 
acreditando que, para a manutengao de nossas instituigoes, nao existe 
base mais poderosa do que a forga da consciencia popular, que sabe 
ser o nosso unico regime em que e dado ao homem viver com dignidade 
e decencia. 

E i, justamente, uma prova dessa convicgao de nosso povo que 
oferecem, neste momento, os trabalhadores, que se recusam a ser os 
joguetes dos ambiciosos, dos inconformados, dos servidores da Russia 
e dos que se entregam a um sebastianismo janista, do qual o menos 
que se pode dizer 6 que 6 indecoroso, pois nao respeita a alma desta 
Nagao, ferlda pelo repudio que sofreu e abalada pela situagao vergo- 
nhosa em que foi subitamente langada aos olhos do mundo. 
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Oonfiamos na firmeza dDmocratica dos trabalhadores e estamos certos 
de qus eles continuarao cegos aos acenos dos agitadores e fazendo ouvi- 
dos moucos as insanas sereias daqui e dalem mar. Que o Governo 
encontre, o quanto antas, a solucao dos muitos problemas que dsve resol- 
ver, especialmente os qeu se relacionam com o custo de vida, a fim de 
re;ribuir aos trabalhadores a atitude que estao tendo neste pariodo tao 
confuso e tao amargo. 

So assim podera honrar a expressiva confianca dos trabalhadores, 
honrando-se a si mesmo e a Nacao. 

Sr. Presidente, o comentario do O Globo tem significado especial. 

Apesar das circunstancias que muitas vezes me trouxeram a tribuna desta 
Casa, o numero de comunistas dentro das classes trabalhadores e bem menor 
do que afirma a nossa Imprensa. 

O trabalhador brasileiro, ao reivindicar justas pretensoes oriundas das rela- 
qoes de emprego, e confundido com aqueles que cujo desejo e promover agita- 
coes no meio operario, para conseguir a desagregacao social. 

Tenho diio, e sustento agora, que o trabalhador nacional repudia o- extre- 
mismo; nao se ajusta suas ideias as defendidas pelos que adotam o credo 
moscovita. 

Queiram, ou nao, o trabalhador brasileiro e a barreira que impede o avanco 
do comunismo. No trabalhismo tem ele as armas com que, ao cabo de sua 
luta, obtem atendimento as suas justas reivindicagoes socials. 

Por isso, na hora em que marchavamos para uma situagao de confusao em 
todo o Pais, eles deram magnifico exemplo de ordem e de disciplina. Lamenta- 
velmente. essa atitude nao foi imitada pelas Forgas Armadas cujo dever dentro 
dos postulados da nossa Constituigao era iutar pela sobrevivencia do regime 
pela tranqiiilidade do Pais. Naquela hora grave, que se prestava a perturba- 
goes de toda ordem, os trabalhadores deram magnifico exemplo, colocando-se 
em posigao de defesa da legalidade. A ameaga dos Sindicatos, de entrarem 
em greve, foi uma reagao em favor da Constituigao e da legalidade. 

ESse exemplo e a prova maior da maturidade politica do povo brasileiro. 
Nao admitimos, nem por instantes se pense em golpes de estado ou em solu- 
goes extralegais para certas situagoes. O Brasil ja cresceu o suficiente para 
se colocar na lideranga das nagoes sul-americanas. 

Sr. Presidente, se ease fato e verdadeiro, a ele emprestamos a nossa soli- 
dariedade. E eu o fago, com muito prazcr, no exercicio da lideranga e em 
nome da Maioria desta Casa, porque revela o intuito real dos partidos que 
lutaram pela eleigao do Sr. Joao Goulart a Vice-Pre.sidencia da Repiiblica. O 
ambiente de tranqiiilidade que se observa na classe operaria e conseqiiencia 
da presenga de S. Ex.a na suprema maglstratura da Nagao. 

Muitos pensavam — mas ai esta o desmentido — que ao assumir o Sr. Joao 
Goulart a Presidencia da Rspublica, verificar-se-iam intensas reivindicagoes 
sociais, por parte dos trabalhadores, que iriam ate a greve para obtengao dos 
favores pleiteados. Entretanto, assistimos a demonstragoss da confianga que 
inspira o Chefe da Nagao a classe operaria. 

E o real significado dsssa grande demonstragao dos trabalhadores, numa 
hora em que lemos nos jomais as declaragoes de urn ex-chefe militar da 
Reserva, porque na Reserva se encontrava quando foi chamado para desemps- 
nhar as fungoes de Ministro de Estado dos Negoclos da Marinha, no governo 
passado. 

O eminente Almirante Sylvio Heck, Sr. Presidente, parece-me inconforma- 
do com a situagao ao declarar a Imprensa que constava que ia ser preso e que 
estimava tal ocorresse porque so poderia ser otara do comunismo. 
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Qua confusao faz S. Ex.a entre Democracia e o comunismo! Chega ao ponro 
de entender que ha subversao num regime democratico com plena vigencia da 
Oonstituicao, e nao naquele regime que pretendiam estabelecer como legalidade, 
isto e, a anulagao da nossa Carta Magna pelo impedimento do Vice-Presidente 
eleito para ser o sucessor legal do Presidente da Republica. 

Que deseja, pretende essa minoria? Que desejam os militares que constituem 
essa minoria? 

Sr. Presidente, nao e possivel que esse es:ado de espirito, que re vela ainda 
certa inseguranga, persista. O Governo que ai esta, e o da legalidade, da 
Constituigao; promana de prescrigdes da Lei Magna. 

Nao sera portanto, atraves de declaragoes em torn subversivo, por despeito 
pessoal contra o Presidente da Republica que se criara neste Pais, que quer 
paz, um ambiente de intranqiiilidade, pel a constante insalisfagao daqueles que 
se habituaram aos golpes de estado verificados outrora, em nossa Patria.' 

Sr. Presidente, como me referi ao editorial de o O Globo sobre o papel desem- 
penhado pelos trabalhadores, quero nesse instante — essa a minha finalidade 
— apelar para Gabinete presidido pelo eminente Primeiro Ministro, Sr. Tan- 
credo Neves, no sentido de que combata a ascensao ver.iginosa do custo de vida. 

Ha pouco tempo fixamos as fases dos novos niveis salariais; entretanto, 
veja V. Ex.a, decorridos alguns meses apenas, sentimos que caminhamos para 
a revisao dos niveis atuais. 

Sr. Presidents, o custo de vida, subindo de maneira tao rapida, forga 
aumentos de salaries na mesma proporgao e gera, em conseqiiencia, o descon- 
tentamento generalizado contra o proprio Governo, o que e preciso evitar em 
tempo. 

Para obstar essa ascensao rapida do custo de vida e imperioso que o Gover- 
no, conscientemente adote medidas no sentido de estabilizar — pelo menos 
estabilizar os pregos. Para sustar essa elevagao desordenada que se agravara 
com o estabeleclmento dos novos niveis salariais ha dois caminhos, entendo 
eu, Sr. Presidente, um seria a aplicacao de medidas imediatas, outro, de medidas 
a prazo longo. 

Dentre as imediatas a primeira seria — nao ha como negar — o congela- 
mento dos pregos. Providencia urgente, porque logo apbs a fixacao do novo 
salario, o custo de vida duplicara ou assumira proporgoss imprevisiveis. 

A primeira etapa para a estabilizagao do custo de vida seria a contencao 
dos pregos, atraves do congelamento, e a fixagao dos novos salarios, ao passo 
que medidas a longo prazo seriam tomadas para evitar o agravamento da 
situagao. 

As medidas a longo prazo deveriam ser as seguintes: o Governo do Sr. Joao 
Goularte e o Gabinete do Primeiro-Ministro, Sr. Tancredo Neves, deveriam olhar 
primeiro e sobretudo para a agricultura, principalmente para as culturas de 
suhsistencia; atender o quanto antes, ao homem do campo, para que ele produza 
o que deve e pode e que nao consegue por fal'.a de amparo. 

A produgao nao corresponde a extensao das areas plantadas e ao equlpa- 
mento nelas empregadO'. A produtividade nao alcanga o grau necessario. Infe- 
lizmente, os metodos de trabalho aplicados na agricultura sao anacronicos, 
salvo em algumas regions do Sul e do Centro, como Sao Paulo, Rio Grande e 
Minas Gerais. 

Nos demais Estados o processo de trabalho da terra ainda e rotinsiro^ e nao 
atingiu ainda a fase que seria de dessjar como o da moto-mscanizagao, dos 
processos hodiernos de cultura, da adubagao do solo e da irrigagao, principal- 
mente naqueles Estados onde a ins.abilidade das estagoes acarreta a perda das 
plantagoes. 
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O credito agricola que so existe nos jornais, na imprensa, nas manchetes, 
deveria, realmente, ser ufcilizado. Deveriamos proporciona-lo ao pequeno agri- 
cultx>r e ao pequeno fazendeiro, a prazo longo e a juros modicos, por exemplo 
de dois a quatro por cento, pois nao e po.ssivsl ao pequeno produtor fazer 
qualquer investimento na agricultura a juros altos, de dez por cento. 

Com essas providencias, teriamos dado os primeiros passos para a reforma 
agraria que considero de grande necessidade para este Pais. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo prazer. 
O Sr. Lobao da Silveira — Ouqo, atentamente, a exposiqao judiciosa que 

V. Ex.a faz a proposito das medidas necessarias para sustar o custo de vlda. 
Entre elas referiu-se V. Ex.a a contencao dos precos que deve ser feita, creio 
eu, obedecendo-se a um criterio justo e equanime, sobretudo com relagao aos 
produtos agricolas de subsistencia. Porque, se os produtores nao tiverem um 
prego compensativo, nao terao o estimulo, tao necessario para aumentar sua 
produgao. Julgo que deveria haver uma guerra forte, clara e aberta contra 
o grande numero de intermediarios que existe entre o consumidor e produtor. 
Esses intermediarios, mais de um as vezes, entre a produgao e o consume, 
fazem a carestia da vida. O intermediario deveria limitar-se a um apenas, ou 
entao o produto vir, diretamente, do produtor ao consumidor. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao deixa V. Ex.a de ter razao. Parte dessa 
engrenagem e que ocasiona a ascensao do custo de vida; mas essa seria mais 
facil de combater. O que e imprescindivel e obter os meios para conter a alta 
dos pregos. Alias, essa contengao poderia ser feita ate na fonte de produgao 
para que nao houvesse exagero e o consumidor tivesse ciencia de que, realmen- 
te, o produto, na sua area de produgao, fora fixado em detsrmlnado prego, 
estabelecendo-se uma margem de lucro para o produtor. 

Assim, o intermediario, elemento que sempre provoca a ascensao do custo 
de vida, seria logo identlficado e facil se tornaria combater o ganancloso, o 
especulador, aquele que vive da pobreza e da miserla de muitos e contra os 
quais o Poder Publico deve usar todas as forgas possiveis. 

O Sr. Vivaldo Lima — No Brasil, esse combate se faz apenas no papel, 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Exatamente; ate agora tern sido apenas no 
papel. 

O Sr. Caspar Velloso — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 
O Sr. Caspar Velloso — Desculpe-me V. Ex.a, mas sou absolutamente con- 

trario a sua opiniao no que diz respeito a uma contengao de pregos por decreto, 
a um congeramento de pregos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Ja o fizemos, ha tempos. 
O Sr. Caspar Velloso — Fizemos e V. Ex.a sabe com que resultados — 

resultados errados. O que se obteve, atraves dessa contengao, foi o desapare- 
cimento dos produtos do mercado, dando lugar a uma especie de aglotagem. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — A contengao foi feita e durante tres meses os 
pregos nao se alteraram. 

O Sr. Caspar Velloso — E depois? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Depois, se o Govemo tivesse agido com energia 

— o que nao aconteceu — os resultados teriam sido outros. 
O Sr. Caspar Velloso — V. Ex.a ha de convir em que, por decreto, nao se pode 

baixar os pregos no mercado. Os produtos desaparecem sempre que os pregos 
sao irreais e ha desacordo entre a oferta e a procura, prejudicando o consumidor, 
deixando-o a merce de intermediarios que nunca agem licitamente. Nao concordo, 



- 11 - 

portanto, com V. Ex.a na parte relativa a contengao dos pregos, pura e simples- 
mente, atraves de decreto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a ha de ter observado que foram duas as 
medidas que propus: primeiro, a contengao dos pregos por determinado prazo, 
ate que medidas de longo alcance sejam adotadas. 

O Sr. Caspar Velloso — Fago restrigoes a essa primeira parte. Quanto a 
segunda medida preconizada no brilhante discurso que V. Ex.a esta pronunciando, 
foi ela objeto de estudos em reuniao do Conselho de Ministros. Alias, sobre o 
assunto, no programa de Governo apresentado a Camara dos Deputados pelo 
Gabinete atual, hd um capitulo magistral — o 6.° — sobre politica agropecuaria. 
Esse capitulo se inicia com a definigao do que e politica agropecuaria e, ao 
termino do item I, diz o seguinte: 

"Esses os propdsitos que poderao ser sintetizados em dois objetivos 
fundamentais: aumento da produtividade e humanizacao do homem do 
campo." 

Segue-se a serie de medidas programadas, na seguinte ordem: 

A) Assistencia Economica e Financeira, assim subdividida: a) Garantia de 
pregos minimos; b) Credito; c) Armazdns e silos; d) Mercados e Transportes da 
produgao; f) Seguro agricola; B) Assistencia material a produgao; C) Assistencia 
tecnica e educacional subdividida em: a) Pesquisa e experimentagao; b) Extensao 
rural; c) Fomento agropecuario; d) Preservagao dos recursos naturais; e) Pesca; 
f) Cooperativismo; g) Colonizagao, recolonizagao e fixagao; h) Implantagao eco- 
nomica da triticultura; i) Trabalhos florestais; j) Herveacultura; k) Mecanizagao 
agricola, irrigagao e revenda de material para a agricultura; 1) Ensino; D) Reor- 
ganizagao da estrutura agraria subdividida em: a) Conceito; b) Condigoes de re- 
distribuigao da terra; c) Providencias para a reforma agraria. 

Quanto a essas providencias, estao elas programadas da forma seguinte; 

I — Ordenamento juridico: 

1.° — desapropriagao por interesse social; 

2.° — orientagao do sistema fiscal para os objetivos da Reforma 
Agraria; 

3.° — regulamentagao dos arrendamentos rurais para garantir a re- 
novagao dos contratos, estabelecimento de prazos maiores e bases ra- 
zodveis para o aluguel da terra; 

4.° — legitimagao das terras ocupadas por pequenos posseiros; 
5.° — contratagao de trabalho dos assalariados agricolas; 
6.° — cessao de terras publicas; 
7.° — arrecadagao pela Uniao de bens vagos — terras abandonades. 

Art. 589 do Cddigo Civil." 
Como se ve, o Conselho de Ministros estudou minuciosamente o assunto e 

faz muito bem V. Ex.a em alertar a Nagao para problema tao grave. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao ha como negar. 
O Sr. Caspar "Velloso — Repetindo as palavras de V. Ex.a no inicio de seu 

discurso, o problema 6 tao grave que se chega a confundir as reivindicagoes 
operdrias e sociais com comunismo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Exato. 

O Sr. Caspar Velloso — Para evitar continue tal situagao, eu me alegro de 
dizer a Nagao, atravds deste aparte ao discurso de V. Ex.a — e perdoe-me seja 
tao longo — que o Conselho de Ministros, presidido pelo Dr. Tancredo Neves 
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e composto do que de mais representative existe na vida politica nacional, esta 
atento ao problema e disposto a resolve-lo, esperando apenas a cooperaqao dos 
demais Poderes publicos, da Imprensa e do povo em geral. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.a Se ha 
algum ponto de divergencla entre V. Ex.a e o orador, e muito pequeno, nao 
chegando a constituir reaimente uma divergencia, de vez que, no inicio, quando 
preconizei a adoqao de medidas de emergencia, eu as dividi em duas classes: 
em primeiro lugar, o congelamento de preqos, transitoriamente, enquanto me- 
didas de longo alcance nao fossem tomadas, atraves do desenvolvimento da 
agricultura, para complementar a estabilizagao dos preqos. 

O Sr. Caspar Velloso — Poderiamos estabelecer, entao, um denominador 
comum a fim de que nossas opinioes melhor se identificassem. Em lugar das 
medidas preconizadas por V. Exa para o congelamento dos preqos, por outro 
caminho chegariamos a mesma finalidade — contendo a inflacao. Esta, sim, e a 
causa principal da elevagao dos preqos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeitamente. Sao as medidas complementares a 
que me referi. 

O Sr. Caspar Velloso — E constantes tambem do programa apresentado pelo 
Govemo a Camara dos Deputados. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sao as medidas de longo alcance a que me referi. 
Nao se combate a inflagao do dia para a noite. Estas sao, naturalmente, medidas 
demoradas. Precisamos, porem, adotar providencias imediatas para a content ao 
dos pregos, e e mister que o Gabinete se convenga dessa necessidade. Sabemos 
todos que a margem de lucres, hoje em dia, para um industrial ou comerciante 
e imensa, enquanto para o agricultor e minima. 

O Sr. Nelson Maculan — V. Ex.a tem razao. Hoje, a margem de lucros para 
o agricultor quase nao existe. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Mas para o industrial e o comerciante e enorme. 
Nao sei se existe comerciante que se limite a um iucro de 10% em sua mercadoria. 
Quer sempre muito mais, faz questao de 20, 30 e, as vezes, ate 40 ou 50%. 
£ ou nao verdade, pergunto a V. Ex.as? Como consumidores, todos temos tldo 
oportunidade de verifica-lo. Se os comerciantes se limitassem a um lucro razoavel, 
nao estariamos na situagao em que nos encontramos, com exagerada elevagao 
do custo de vida. A despeito da existencia da COFAP, pouco tem sido feito no 
sentido de center os pregos e de coibir os abuses praticado.s por determinadas 
classes, ja nao digo os comerciantes, porque nao quero condend-los, mas os 
especuladores, aqueles que especulam no comercio. A COFAP deveria ser reor- 
ganizada, de modo a desempenhar o papel que Ihe cumpre perante a comunidade, 
de evitar a majoragao dos pregos. Isso, pordm, nao e o que ocorre, hoje em dia, 
porque, a despeito da existencia da COFAP, os aumentos sao constantes. Dai a 
necessidade de serem adotadas, de imediato, medidas de longo alcance, como as 
que referi, inclusive o congelamento dos pregos. 

Se houver coordenagao para a concretizagao dessas medidas com a COFAP, 
que as vai executar, acredito que encontraremos solugao para amenizar o custo 
de vida exagerado que nos assoberba, neste instante. 

O Sr. Salviano Leile — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Salviano Leite — Ougo o discurso de V. Ex.a com a atengao que dispense, 

quase todos os dias, as consideragoes sempre oportunas, sensatas e brilhantes 
com que o nobre colega nos prende, durante minutos e as vezes atd horas, neste 
Plenario. Estou de pleno acordo com todo os tdplcos da sua exposigao... 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Salviano Leite — ... a comegar pelo que se refere a situagao dos 
operarios, e continuando por aquele em que V. Ex.a focaliza a situagao de pe- 
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quenos grupos militares, que ainda a esta hora procuram perturbar a vida do 
Pais. Estou, igualmente, de acordo com a contenqao de pregos preconizada por 
V. Ex.a, neste instante. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Salviano Lelte — A meu ver, porem, o que desponta de principal, e 
maior aplauso me suscita, e a parte em que V. Ex a se refere a nossa abandona- 
da agricultura no interior do Pais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — E exato. 

O Sr. Salviano Leite — A agricultura, nobre Senador, esta inteiramente 
abandonada. fi uma lastima a situagao do pequeno agricultor. Ja afirmei certa 
vez, desta tribuna, que o Governo precisa langar suas vistas sobre o homem do 
campo, e neste particular — desculpe V. Ex.a — suas consideragoes parecem 
um decalque das minhas declaragoes anteriores. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — £ que nossas Idelas se ajustam. 
O Sr. Salviano Leite — V. Ex.a fala em credito a juros baixos, e na desburo- 

cratizagao no que diz respeito a lavoura, e e disso realmente que precisa o nosso 
agricultor. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeito. 
O Sr. Salviano Leite — Lembro que nao so agora ,mas da primeira vez em 

que vim a esta Casa, proferi varias oragoes, abordando com justeza muitos pon- 
tos do programa do Governo Juscellno Kubitschek: problema rodovlario, proble- 
ma energetico e outros. Mas, infelizmente, nunca pude elogiar o Governo do 
Presidente Juscelino Kubitschek, meu amigo e amigo de V. Ex a, no que diz res- 
peito a agricultura, porque neste particular, Ihe fago todas as restrigoes. No seu 
Governo, realmente, a nossa agricultura, a agricultura do interior do Pais, dos 
nossos Estados, do meu e do de V. Exa, nao recebeu nem uma pequena parcela. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — S. Exa nao deu a agricultura a enfase dada a 
industria. 

O Sr. Salviano Leite — De modo que junto meu apelo ao de V. Ex a, no senti- 
do de que o atual Governo olhe com carinho para esse setor abandonado, que e 
a agricultura do nosso Pais. Agradego a V. Ex a a permissao que me concedeu 
para apartea-lo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado ao nobre Senador Salviano Leite 
pelo excelente aparte, que corresponde integralmente aos prlncipios que defen- 
do, em favor da agricultura e do combate ao alto custo de vida. S. Exa endossa 
inteiramente, a opinlao que aqui sustento, e o fago com tanto mais prazer quan- 
to e certo que, desde que assumi a cadeira de Senador, venho lutando pela 
agricultura, chamando a atengao inclusive do Sr. Juscelino Kubitschek. Amigo 
pessoal que sou de S. Exa, defensor intransigente de seu Governo, contudo 
muita.s vezes, da tribuna do Senado Federal, quando ainda nos encontravamos 
no Rio de Janeiro, tive ensejo de dizer que S. Ex a nao havia dado a agricultura 
a mesma enfase que dera ao desenvolvimento industrial. A agricultura teria 
ficado asslm, em posigao de inferioridade, criando uma descapitalizagao para o 
homem do campo e para aqueles que desejam prosperidade maior para o setor 
igricola. 

Agora, Sr. Presidente, com maior razao apelo, quando o novo Governo par- 
lamentarista, atrav&s do programa que e do conhecimento da Casa, pretende 
adotar medldas acertadas em favor da agricultura. 

O Sr. Lopes da Costa — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 

O Sr. Lopes da Costa — V. Ex.a falou na inflagao galopante que campeia no 
Pais, e que traz naturalmente a elevagao constante do custo de vida. Essa eleva- 
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qao de pregos ja vem de 1947, e ate esta data atingiu 750%, Elevou-se bastante 
no ultimo quinqiienio, de 1155 a 1960, ocasionando varies aumentos de nlvel do 
salario mlnimo, porque ja nao seria possivel o trabalhador viver com o mesmo 
salario. 

O SR. LIMA TEIXEIKA — Perfeito. 

O Sr. Lopes da Costa — O que se observa agora e o custo de vida cada vez 
mais alto, em virtude da inflagao, e o Governo sera mais uma vez compelido a 
aumentar o salario minimo. 

O SR. LIMA TEIXEIKA — Fatalmente. 

O Sr. Lopes da Costa — Quanto ao congelamento de pregos, acho-o impra- 
ticavel, porque de efeitos momentaneos, cerceando, de outro lado, a iniciativa 
privada, desencorajando-a no sentido do aumento de produgao, que o Governo 
esta empenhado em promover. De maneira que o congelamento de prbgos 
assunto bastante delicado, e no meu modo de ver o Governo nao podera faze-lo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Congelamento de pregos e tarefa para Governo 
forte, que queira realmente servir a coletlvidade; se nao for um Governo forte 
e se deixar conduzir... 

O Sr. Lopes da Costa — Nds ja tivemos Governo forte. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — ... por aqueles que se dedicam a indiistria e ao 
comercio, entao nao teremos feito nada. 

O Sr. Lopes da Costa — Nao entsndo Governo forte na democracia; so os 
ha totalitarios. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Quando o interesse piiblico esta em jogo, o inte- 
resse particular vale xnuito pouco. O interesse particular so valera mais quando 
houver harmonla social e progresso no Pais, quando houver, naturalmente, 
compreensao e prosperidade, e nao e possivel prosperidade com o custo de vida 
arrasador que ai esta. 

O Sr. Lopes da Costa — O primeiro passo do Governo devera ser no caminho 
do aumento da produgao; enquanto nao aumentar a produgao, nao havera 
equllibrlo na vida brasileira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — O congelamento de pregos sera medida transito- 
ria para impedir o prosseguimento da inflagao. Medidas outras, adotadas a 
longo prazo, como o desenvolvimento da agricultura e a assistencia ao pequsno 
agricultor, combateriam a Inflagao. Essas medidas complementares, estou certo, 
daiiam os resultados desejados. 

O Sr. Afranio Lages — Nao ha combate a inflagao sem aumento de produgao. 
Cercear a liberdade ao agricultor nao e combater a inflagao. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Eram essas. Sr. Presidents, as consideragoes que 
desejava externar, louvando-me no patriotismo e no espirito piiblico que os 
trabalhadores demonstraram no periodo da crlse que atravessamos. 

As classes operarias devem manter essa llnha de conduta, e nos precisamos 
evitar que o custo de vida continue elevando-se. 

Sugiro, pois, ao Conselho de Ministros que corajosamente, sem receios, con- 
gele os pregos. Essa medida nao prejudlcaria a produtividade porque adotada em 
carater transitorio, ate que providencias paulatinas restabelecessem o equili- 
brio dos pregos e da propria produgao. 

Em nome da Maioria, Sr. Presidents, manifesto nosso aplauso a atitude 
dos trabalhadores, brilhantemente comentada pelo O Globo. Essa atitude revela 
que as classes trabalhadoras tern consciencia do papel que representam no Pais; 
demonstra que elas nao estao contamlnadas de extremismo. Sua atitude tern 
sentido patridtico e prova sua compreensao pela causa social. 
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O Sr. Joao Goulart, a frente do Governo, Sr. Presidents, inspira confian<ja 
as classes trabalhadoras e ao povo brasileiro em geral, que espera de S. Ex.a 

uma adminlstragao plena de realizagoes de paz e de prosperidade para o Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympic) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Discussao unica do F'rojeto de Lsi da Camara n.0 92, die 1961 (n® 4.029, 

de 1958, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exscutivo a abrir, ao 
Poder Judiciario — Justiga Eleitoral — o credito especial de Cr$  
13.950.473,90, para atender a despssa correspondente aos exercicios de 
1952 a 1957 (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra c, 
do Regimento Intemo, em virtude do Requerimento n.® 358, de 1961, 
aprovado na sessao de 27 de setembro), dependendo de Parecer da 
Comlssao de Finangas. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympic) — Tern a palavra o nobre Senador 
Lobao da Silveira para relatar o Parecer da douta Comissao de Finangas. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Tendo em vista as atribuigoes que lire sao 
conferidas pelos artlgos 67, g 2.°, e 97, alinea II, da Constituigao Federal, e dando 
cumprimento ao disposto no paragrafo linico do art. 199 do Cddigo Eleitoral, o 
Tribunal Superior Eleitoral encaminhou a consideragao do Congresso Nacional 
o presente projeto, vlsando a abertura de credito especial destinado a ocorrer a 
despesas efetuadas por varios Tribunals Regionais, referentes a exercicios ante- 
riores. 

Com fundamento no dispositive citado do Codigo Eleitoral, aquele Tribunal 
Superior, apreciando os pedldos de creditos para os orgaos da Justiga Eleitoral 
constantes do projeto e atinentes a dividas de exercicios findos, considerou-os 
plenamente justlficados, manifestando-se favoravelmente, no sentido de ser v 
providenciada a abertura de um credito especial no valor de Cr$ 13.950.473,90 
(treze milhoes, novecentos e cinqiienta mil, quatrocentos e setenta e tres cruzei- 
ros e noventa centavos). 

As importancias, que se destinam a liquidar dividas contraidas no periodo 
de 1952 a 1957, e que estao devidamente discriminadas na proposigao, foram 
rigorosamente examinadas por aquele Superior Tribunal, a vista da legislagao 
em vigor, "considerando-se, ainda, que o direito creditorio sera demonstrado no 
processamento da liquidagao da despesa, a ser feito perante a Estagao Pagadora 
a que for dlstribuido o credito, nos termos do Regulamento Geral de Contabill- 
dade Publica". 

Tendo em vista a legalidade e necessidade do credito solicitado, somos de 
parecer que o projeto deve ser aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympic) — Em discussao o projeto. (Pausa.) 
Nao havendo quem pega a palavra, declaro encerrada a discussao. 

Fica adiada a votagao por falta do quorum regimental. 

Item 2 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.® 39, de 1961, de autoria 
da Comissao de Constituigao e Justiga, que suspende a execugao dos 
artigos 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87 e 89 da Constituigao do Estado do 
Rio Grande do Sul, e bem assim os artigos das suas Disposigoes Transi- 
torias que aqueles se referem, visto haverem sido julgados inconstitucio- 
nals por decisao definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

Sobre a Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.®-Secretario. 
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fi lido o seguinte 

REQUERLMENTO N.0 386, DE 1961 
Sr. Presidents: 
Com fundamento no art. 274, ietras a e d, do Regimento Interno, requeiro a 

volta do Projeto de Resoiucao n.0 39, de 1961, a Comissao de ConstituiQao e Jasti- 
?a, a fim de que se digne de verificar se, em virtude das modificaQoes feitas no 
texto da Constituicao do Estado do Rio Grande do Sui pela Assembleia Legisla- 
tiva do Estado, em conseqiiencia do acordao de 17 de julho de 1946. do Supremo 
Tribunal Federal, cabe suspender a execucao dos dispositivos citados no projeto, 
tanto mais quanto no texto vigente da referida Carta a materia nao correspon- 
de a que serviu de base ao julgamento daquela Corte. 

Sala das Sessoes, 2 de outubro de 1961 — Guido Mondin. 

O SR. PRES1DENTE (Mathias Olympic) — Nao havendo mimero para vota- 
cao do requerimento a materia fica adiada. 

Item 3 
DLscussao unica do Projeto de ResoluQao n.0 40, de 1961, de autoria 

da Comissao de Constituicao e JustiQa, que suspende a execugao dos 
artigos 33, 35, final, 45, n.0 VI, 46, n.0 XIX, 134 e 216 da Constituicao do 
Estado do Rio Grande do Sul, visto haverem sldo ulgados inconstltu- 
cionais pelo Supremo Tribunal Federal, em decisao definltiva. 

Sobre a Mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lida a seguinte 

EMENDA N.0 1 
Art. 1.° — Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 1.° — E suspensa a execucao das disposicoes da Constituicao do Estado 

do Rio Grande do Sul julgadas inconstltucionals pelo Supremo Tribunal Federal 
' em decisao definltiva (acordao de 22 de abril de 1955) na Representacao n.0 201, 

de 22 de abril de 1955, a saber: 
Art. 33 (totalidade). 
Do art. 35, as expressoes: "Diretor do Departamento de Saude, da Viacao 
Ferrea do Rio Grande do Sul e do Departamento Autonomo de Estra- 
das de Rodagem e prefeito de nomeacao do Governador". 
Art. 45, n.0 VI (totalidade). 
Art. 46, nP XIX (totalidade). 
Do art. 134, as expressoes: "e a de resolver sobre remocoes, na forma da 
lei". 
Art. 216 (totalidade). 

Justificacao 
Na redacao dada ao art. 1.° nao ficou dellmitada a parte do art. 35 cuja exe- 

cucao se vai suspender; por outro lado, o art. 134 e suspense na sua totalidade, 
quando a inconstituclonalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal diz 
respeito apenas a parte em que esse dispositivo exorbita do disposto no art. 51 da 
Constituicao Federal. 

Para corrigir essas falhas e que se propoe a presente emenda. 
Sala das Sessoes, 2 de outubro de 19 1 — Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympic) — Em discussao o projeto com a 

emenda. (Pausa.) 
Nao havendo quern peca a palavra, cnccrro a discussao. 
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A materla volta a Comissao de Constituigao e Justiga para se pronunciar 
sobre a emenda. 

Esta esgotada a materia constante da Ordem do Dia. 

Nao ha oradores inscritos para esta oportunidade. 

O Sr. Lopes da Costa — Sr. Presidente, pego a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympic) — Tem a palavra o nobre Senador 
Lopes da Costa. 

O SR. LOPES DA COSTA — Sr. Presidente, no dia 28 do mes ontem findo, 
ocupou a tribuna desta Casa o emincnte Senador Paulo Fender, digno e altivo 
reprcsentantc do Estado do Para, quo na ocasiao nos brindou, merce da sua elo- 
qiiencia e privilegiada inteligencia, com mais um excelente e primoroso discurso, 
ouvido pclo Plonario com o respeito e atengao quo merece, scmpre que S. Ex.a se 
prcT.ur.cia neste plcnario. 

O ilustre parlamentar discorreu com acerto e o alto conhecimento que tem, 
e como bom paraonse que e, sobre materia ligada a rica e imensuravel regiao 
da Amazonia brasileira, falando da sua delimitagao, da sua importancia e signifl- 
cagao no futuro da economia nacional, da exuberancia de suas florestas e do seu 
solo, da grandeza da sua bacia hidrografica, do ciclo extraordinario e aureo da 
cxtragao do latex brasiliense, cuja produgao alcangou, ate os idos de 1912, a cifra 
de 47.000 toneladas anuais, vindo mais tarde, pela evasao da hevea para o Oriente, 
a ter a sua produgao reduzida para cerca de 20.000 (base seca) trazendo, em con- 
seqiiencia, como era natural, o empobrecimento das regioes. 

Justamente, Sr. Presidente, na 6poca em que o Pais mais precisa dessa ma- 
teria-prima, dado o ritmo acelerado de sua industrializagao, verifica-se um ver- 
dadeiro contraste, quanto as necessidades do nosso consumo, sempre em projegao, 
estando calculado para o presente ano em 70.000 toneladas. Para satisfazer ao nosso 
mercado interno, teremos que manter a importagao na base de 30.000 toneladas 
e contar com 20.000 de borracha sintetica, para o atendimento das previsoes. 

Sr. Presidente, nesta oportunidade, como representante do Estado de Mato 
Grosso, desejo tao-somente dizer, em rapidas e modestas palavras, que me soli- 
darizo com o nobre Senador Paulo Fender. E aproveito a oportunidade para 
declarar a S. Ex.a quo Mato Grosso nao pode deixar de estar ao lado dos outros 
Estados e Torritdrios que configuram a Amazonia brasileira, a Amazonia politica, 
a qual jamais devera ser cutilada, para transformar-se na Amazonia classica, 
formada pelos Estados do Amazonas e Para. 

Mato Grosso, ccmo nenhum dos Senhores Senadores ignora, sempre esteve 
ligado aqueles Estados do Norte, por uma extensa fronteira de mais de 1.500 
quilometros, alem da ligagao por lagos histdricos e economicos. 

Nao obstante questdes de limites surgidas em epoca bastante remota, as diver- 
gencias foram superadas e os direitos e deveres foram oficial e definitivamente 
rcsguardados, fazcndo com que matogrossenscs, paraenscs e amazonenses vives- 
sem ate hoje irmanados pelas mesmas crengas e pelos mesmos sentimentos 
patridticos. E mais se arraigou essa sensibilidade, a histdria nos diz, na epoca do 
extrativismo da borracha, atraves da corrida dos sertanistas para a conquista 
da terra. 

Eles se misturaram no desbravamento dos invios sertoes da Amazonia a pro- 
cura de Idtex, cujo comdrcio e produgao foram por muitos anos o sustentdculo 
da economia daquelas regioes, concorrendo sobremaneira para a riqueza e o flores- 
cimento das importantes Capitals do Norte: Belem e Manaus. 

Infelizmente, porem, veio a derrocada da produgao e, conseqiientemente, do 
comercio da borracha, sobrevindo a crise que alastrou em maiores proporgoes 
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a casa do caboclo, do sertanejo, dos verdadeiros bandeirantes da Hileia Amazo- 
nica. 

No capitulo desta histbria nao podemos esquecer os bravos e intrepidos serta- 
nistas nordestinos que, aos milhares, perlustram, tambem, em longas e penosas 
caminhadas aqueles sertoes. 

Sr. Presidente, somente anos mais tarde, com as providencias tomadas a fim 
de atender a reclamada politica de valorizagao econbmica da Amazonia, e que os 
constituintes de 1946, dessa regiao, souberam convencer aos demais representan- 
tes do povo brasileiro que era necessario fazer constar da nossa Carta Magna um 
dispositivo determinando que a Uniao contribuiria anualmente com 3% da sua 
receita tributaria, com o objettivo precipuo de procurar superar o sistema eco- 
nomico da regiao. 

Nao obstante esse dispositivo, somente em 1953 foi aprovada a Lei n.0 1.806, 
que criou a autarquia federal, a Superintendencia do Piano da Valorizagao Eco- 
nomica da Amazonia, encarregada de promover o seu desenvolvimento da regiao 
cuja area corresponde a 66% do territbrio nacional, contribuindo Mato Grosso 
com 17% dessa area, pois 875.000 quilbmetros quadrados do seu territbrio, abran- 
gendo 22 municipios, pertencem a Amazonia. 

Sr. Presidente, vou terminar, pois o meu desejo no momento e outro e nao 
fazer apreciagoes sobre o que tern sido as administragoes da SPVEA, se o saldo 
de bilboes e bilboes de cruzeiros entregues no ultimo qiiinquenio a essa autarquia 
e positive ou negative quanto a sua aplicagao. Isso sera tema para outro comen- 
tario. 

O que desejo e renovar, neste instante, a minha solidariedade ao Senador 
Paulo Fender, a fim de preservar os limites da Amazonia tal qual como esta, pois 
a sua mutilacao seria fugir as dcterminagoes impostas pela natureza is suas 
condigoes geograficas. 

E o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE — Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, 

designando para a prbxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votagao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 92, de 1961 

(n.0 4.029, de 1958, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executive a abrir, ao 
Podsr Judiciario — Justiga Eleitoral —, o credito especial de Cr$ 13.950.473,90, 
para atender a despesa correspondsnte aos exercicios de 1952 a 1957 (em regime 
de urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em virtude 
do Requerimento n.0 358, de 1961, aprovado na sessao de 27 de setembro), tendo 
parecer favoravel da Comissao de Finangas. 

2 
Votagao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.o 167, de 1959 

(n.0 255, de 1959, na Camara), que dispbe sobre a inscrigao de funcionarios e 
serventuarios da Justiga em concursos publicos de provas e titulos, tendo 

Pareceres favoraveis (sob n.0s 278, de 1960, 11 e 540, de 1961) das Comissoes 

— de Constituigao e Justiga (com a emenda que oferece, sob n.0 1-CCJ); 
— de Servigo Piiblico Civil. 

3 
Eleigao da Comissao Especial, de 7 membros, criada em virtude do Requeri- 

mento n.0 375, de 1961, aprovado na sessao de 28 do corrente, para, no prazo de 
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60 dlas, elaborar a reforma do Regimento Interno, a fim de adapta-lo ao regime 
parlamentar, promover o reexame da Emenda Constitucional n.0 4 e formular os 
projetos necessarios a execugao desse regime. 

4 
Eleigao de Comissao Especial para emitir parecer sobre o Projeto de Emenda 

a Constituigao n.0 7, de 1961, que altera a redaqao do art. 63, n.0 I, da Constltul- 
qao. 

5 
Eleigao de Comissao Especial para emitir parecer sobre o Projeto de Emenda 

a Constituigao n.0 8, de 1961, que altera o art. 3.° da Emenda Constitucional n.0 4'. 
6 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 39, de 1961, de autoria da Co- 
missao de Constituigao e Justiga, que suspende a execugao dos arts. 76, 77, 78, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 89 da Constituigao do Estado do Rio Grande do Sul, e 
bem assim os artigos das suas Disposigdes Transitorias que aqueles se referem, 
visto haverem sido julgados inconstitucionais por decisao definitiva do Supremo 
Tribunal Federal. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 15 boras e 55 minutos.) 



174.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a L^gislatura, 
em 3 de outubro de 1961 

PRESIDENCIA DOS SRS. MOURA ANDRABE, GIEBERTO MARINHO 
E MATH IAS OLYMPIC 

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

Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira 
— Sebastiao Archer — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral 
— Fernandes Tavora — Menezes PImentel — Dix-Huit Rosado — Salviano Leite 
— Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Rui Palmeira — Lourival Fontes — Jorge 
Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de 
Carvalho — Jefferson de Aguiar — Gilberto Marinho — Milton Campos — Moura 
Andrade — Lino de Mattos — Padre Calazans — Pedro Ludovico — Jose Feliciano 
— Lopes da Costa — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Mem 
de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

O Sr. Novaes Filho, 4.0-Secretario, servindo de 2.°, procede a leitura 
da ata da sessao anterior, que, posta em discussao, e sem debate aprovada. 

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

EXPEDIENTE 

PARECER N.0 559, DE 1961 

Da Comissao de Redagao, apresentando a redagao para segunda dis- 
cussao do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 1961. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 

A Comissao apresenta a redagao para segunda discussao (fls. anexas), do 
Projeto de Lei do Senado n." 12, de 1961, que altera a Lei n.0 1.779, de 22 de de- 
zembro de 1952. 

Sala das Comissoes, 2 de outubro de 1961. — Lourival Fontes, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Gaspar Velloso. 

ANEXO AO PARECER N.0 559, DE 1961 

Da Comissao de Redagao, para segunda discussao do Projeto de Lei 
do Senado n.0 12, de 1961, que altera a Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro 
de 1952, que criou o Instituto Brasileiro do Cafe, e da outras providencias. 
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O Congresso Nacional decreta: 

CAPtTULO I 

Dos fins, diretrizes e atribuifoes 

Art. 1.° — O Instituto Brasilelro do Cafe (IBC), entidade autdrqulca, com 
personalidade juridica e patrimonio prdprio, sede e foro no Distrito Federal e 
jurisdigao em todo o territorio nacional, destina-se a realizar, atraves de diretrizes 
constantes desta lei, a polltica economica do cafe brasilelro no Pais e no estran- 
geiro. 

Art. 2.° — Para a realizacao dessa polltica, adotard, o IBC as seguintes dire- 
trizes : 

a) promogao de pesqulsas e experimental;oes no campo da agronomia e da 
tecnologia do cafe, com o fim de baratear o sen custo, aumentar a produgao por 
cafeeiro e melhorar a qualldade do produto; 

b) difusao das conclusoes das pesquisas e experimentagoes liteis a economla 
cafeeira, inclusive mediante recomendagoes aos cafeicultores; 

c) radicagao do cafeeiro nas zonas ecoldgica e economicamente favordveis 
a produgao e a obtengao das melhores qualldades, promovendo, inclusive, a re- 
cuperagao das terras que ja produzlram cafe e o estudo de variedades as mesmas 
adaptdvels; 

d) defesa de um prego justo para o produtor, condicionado a concorrencla da 
produgao alienigena e dos artigos congeneres, bem assim, a indispensdvel expansao 
do consume; 

e) aperfelgoamento do comercio e dos meios de distribuigao ao consume, in- 
clusive transportes; 

f) organizagao e intensificagao da propaganda, objetivando o aumento do 
consumo nos mercados Interno e externo; 

g) reallzagao de pesqulsas e estudos economlcos para perfelto conhecimento 
dos mercados consumidores de cafe e de seus sucedaneos, objetivando a regula- 
rldade das vendas e a conquista de novos mercados; 

h) fomento do cooperatlvlsmo de produgao, do crSdito e da distribuigao 
entre os cafelcultores; 

i) fomento da industrializagao do produto, sob qualquer de suas formas, 
inclusive atravAs de particlpagao em empresas de economla mlsta que vlerem 
a ser constituldas, tanto pelos Governos federal ou estadual quanto pelas Pre- 
feituras Municipals, ou pelo proprlo Instituto; 

j) fornecimento de produtos indispensaveis a melhoria de produtlvldade da 
cafeicultura a pregos acesslveis. 

Art. 3.° — Para os fins dos arts. 1° e 2.°, sao atribuigoes do IBC: 

1. Intensificar, mediante acordos remunerados ou nao, com o Ministerio da 
Agricultura, as Secretarias da Agrlcultura e outras entldades publicas ou priva- 
das, as investlgagoes e experimentagoes necessarlas ao aprimoramento dos pro- 
cesses de cultura, prepare, beneficlamento, industrializagao e comerclalizagao 
do cafe. 

2. Regulamentar e fiscallzar o transito do cafe das fontes de producao nara 
os portos ou pontos de escoamento e consumo e o respectlvo armazenamento, 
e, ainda, a exportagao, Inclusive fixando quotas de exportagao por porto e 
exportador. 

3. Regular a entrada nos portos, definindo o limlte maximo dos estoques 
liberados em cada um deles. 
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4. Adotar on sugerir medidas que assegurem a manutengao do equilibrio esta- 
tistico entre a produgao e o consumo. 

5. Definir a qualidade dos cafes de mercado para o consumo do interior e do 
exterior, regulamentando e fiscalizando os tipos e qualldades no comercio interno 
e na exportagao, podendo adotar medidas que assegurem o normal abastecimento 
do mercado interno. 

6. Promover a repressao as fraudes no transporte, comercio, industrializagao 
e consumo do cafe brasileiro, bem como as transgressoes da presente lei, apllcando 
as penalidades cabiveis, na forma da legislagao em vigor. 

T.' Defender prego jus to para o cafe, nas fontes de produgao e nos portos 
de exportagao, inclusive, quando necessario, mediante compra do produto para 
retirada temporaria dos mercados. 

8. Hscalizar os pregos das vendas para o exterior e os embarques na expor- 
tagao para efeito de controle cambial, podendo impedir a exportagao dos cafes 
vendidos a pregos que nao correspondam ao valor real da mercadoria, ou que nao 
consultem o interesse nacional. 

9. Cooperar diretamente com o Institute Brasileiro de Geografia e Estatis- 
tlca na organizagao de estatisticas concernentes aeconomia cafeeira. 

10. Facilitar, estimular ou organizar e estabelecer sistemas de distribuigao, 
visando a colocagao mais direta do cafe dos centres de produgao aos de consumo, 
internos ou extemos. 

11. Promover acordos bilaterais de trocas de cafe por produtos industriali- 
zados necessarios a agricultura, para venda aos cafeicultores, mesmo havendo 
similares nacionais, desde que insuficiente a produgao brasileira ou que os pregos 
de aquisigao sejam vantajosos para a redugao dos custos de produgao e favore- 
gam sensivel ampliagao do mercado consumidor de cafe exterior. 

§ 1.° — Nas sociedades de economia mista que venha o Instituto a constituir, 
para explorar a industrializagao do cafe, na forma do que dispoe o item i, do artigo 
anterior, uma quota nunca inferior a 30% (trinta por cento) do capital inicial, 
bem como dos aumentos que se verificarem posteriormente, sera sempre reser- 
vada a exclusive subscrigao pelos cafeicultores, obrigatoriamente eleitores do IBC, 
vedado a estes subscreverem, individualmente, mais de 0,01% (um cent^slmo por 
cento) do total a eles reservado, observado o mesmo criterio para a constitulgao, 
por parte do IBC, de qualquer outra empresa de economia mista, para qualquer 
finalidade dentro de suas atribuigoes. 

§ 2.° — Alem das atividades e providencias previstas neste artigo, podera o 
Instituto Brasileiro do Cafe adotar outras implicitas nas finalidades e diretrizes 
deste e do art. 2,°, inclusive assistencia financeira aos cafeicultores e suas coope- 
rativas. 

§ 3.° — Sao consideradas cooperativas de cafeicultores, para os efeltos desta 
lei, as constituidas de proprietarios, arrendatarios e parceiros, todos obrigatoria- 
mente cafeicultores, bem como as especialmente constituidas por cafeicultores, 
para comercio, exportagao, beneficiamento, armazenamento, transporte e indus- 
trializagao do cafe. 

§ 4.° — Os cafes de cooperativas nao estao sujeltos as limitagoes do contin- 
genciamento da exnortagao existentes ou que vierem a ser estabelecidas, respei- 
tadas apenas as exigencias quanto a tipo e/ou bebida que vierem a ser fixadas, 
bem como a prova de venda no exterior e pagamento dos tributes legalmente 
devidos. 

§ 5.° — fi condigao indispensavel a obtengao de quaisquer beneficios faculta- 
dos pelo IBC que o lavrador de cafe seja eleitor inscrito nos quadros eleitorais 
do instituto, na forma desta lei. Da mesma forma, as cooperativas nao poderao 
receber auxilios de qualquer especie por parte do Instituto se nao contarem em, 
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seus quadros com, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de membros eleitores 
do IBC. 

§ 6.° — O IBC podera assumir o controle total ou parcial da exportaqao bra- 
gileira do cafe, sempre que os interesses nacionais o recomendem, mediante Reso- 
lugao da Junta Administrativa do Instituto. 

CAPITULO II 

Da Administragao 

Art. 4.° — A administragao do IBC ficara a cargo dos seguintes orgaos: 

a) Junta Administrativa (J.Ad.); 

b) Diretoria Executiva. 
Art. 5.° — O orgao supremo da diregao do IBC 6 a Junta Administrativa, 

constltuida: 

a) de um delegado especial do Governo Federal, que a preside com voto deli- 
berativo e de qualidade; 

b). de representantes da lavoura cafeeira, eleitos nos termos do artigo se- 
guinte; 

c) de cinco representantes do comercio de cafe, um de cada uma das pragas 
de Santos, Rio de Janeiro, Paranagua e Vitdria, e o ultimo em con Jim to das demais 
pragas; 

d) de um representante de cada um dos governos dos Estados de Sao Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espirito Santo, e dois representantes designados 
em conjunto pelos Estados de Pernambuco, Bahia, Goias, Santa Catarina e Mato 
Grosso, nao podendo esses representantes ter vinculo de qualquer natureza com 
as atividades cafeeiras referentes a comercializagao ou industrializagao, direta ou 
indiretamente, por si, seus prepostos ou parentes, ate o terceiro grau, inclusive. 

Paragrafo unico — Cada representante referido neste artigo tera direito a um 
voto nas deliberagoes da J. Ad. 

Art. 6.° — Para constituir a representagao da lavoura na Junta Administra- 
tiva, conforme estabelecido no artigo anterior, letra "b", os Estados produtores 
de cafe terao um representante para cada milhao de sacas de produgao expor- 
tavel, ate o maximo de 10 (dez) representantes por Estado. 

§ 1.° — Para efeito do disposto neste artigo, o Mnistro da Fazenda decla- 
rara, ate 90 (noventa) dias antes das eleigoes, o numero de representantes cafel- 
cultores de cada Estado, com base na produgao exportavel media dos ultimos 
5 (cinco) anos agricolas. 

§ 2.° — Os Estados com menos de 200.000 (duzentas mil) sacas de produgao 
anual exportavel, apurada na forma do disposto no paragrafo anterior, nao terao 
representantes cafelcultores na Junta Administrativa. 

Art. 7.° — Os lavradores de cafe, membros da Junta Administrativa, serao 
eleitos pelos cafelcultores inscritos eleitores do Instituto, mediante previo allsta- 
mento eleitoral, aberto em carater permanente, com excegao apenas do periodo 
que vai de 90 (noventa) dias antes da data das eleigdes ate 90 (noventa) dias 
depois delas. 

§ 1.° — A eleigao sera reallzada na 2.a quinzena de janeiro e a posse dos eleitos 
se veriflcara na primeira reuniao ordlnaria da Junta Administrativa, no mes 
de abrll. 

§ 2.° — A forma do alistamento, do registro de chapas e da eleigao dos repre- 
sentantes cafeicultores sera estabelecida em regulamento a ser baixado pela Junta 



- 24 - 

Administrativa, em reuniao extraordinaria especial, convocada para 15 (qulnze) 
dias a partir da vigencia da presente lei, respeitados os seguintes principios; 

a) so podera alistar-se o cafeicultor que prove, atraves de certidao do cadastro 
da coletoria federal ou estadual, explorar, por conta propria, lavoura de caf6, de, 
no minimo, 5.000 (cinco mil) pes; 

b) nos condomfnios, votarao os condominos, cada qual como um eleitor, desde 
que sua partitcipaqao no condominio seja igual ou superior ao limite previsto na 
letra anterior. Nao o sendo, escolherao entre si os eleitores pelo numero que 
couber; 

c) so e permitido o alistamento por um Estado apenas; 

d) nao e permitido o voto por correspondencia; 

e) salvo no caso do item seguinte, nao e admitido o voto por procuraqao; 

f) no caso de entidades comerciais que explorem a cultura de cafe, votara 
seu representante legal. O alistamento sera feito em nome da firma, vedado aos 
socios dela o alistamento, salvo se a lavoura que possuirem nao integrar, por 
qualquer forma, o acervo da firma; 

g) o alistamento constitul ato voluntario do cafeicultor e se processara perante 
o orgao do IBC existente na localidade e, na falta deste, perante as Associagoes 
Rurais ou perante a Prefeitura, inexistindo ambos. Em qualquer caso, o reque- 
rimento de inscriqao, devidamente documentado, sera remetido ao Escritorio 
Estadual do IBC, que organizara o quadro eleitoral do Estado, com os pedidos 
deferidos; 

h) os titulos eleitorais so poderao ser entregues aos proprios eleitores, poden- 
do o IBC delegar as Associagoes Rurais e Cooperativas de Cafeicultores, e, somente 
na falta destas, as Prefeituras poderes para efetuar a entrega, sempre que no 
munlciplo nao houver representagao do IBC ou de qualquer de seus orgaos; 

i) nao podem ser candidates os cafeicultores estrangeiros ou os que estejam 
vinculados a indiistria, armazenagem ou ao comercio de cafe, direta ou indire- 
tamente, por si, seus prepostos ou parentes, ate o terceiro grau, inclusive; 

j) a cada grupo de ate 300 (trezentos) eleitores correspondera, uma mesa 
receptora de votos, localizada o mais proximo possivel do centro geografico da 
area ocupada pelas respectivas propriedades, havendo pelo menos uma mesa re- 
ceptora em cada municipio; 

k) para a constituigao das mesas receptoras, o IBC utilizara seus funcionarios 
e, na falta ou insuficiencia destes, dos servidores da Justiga Eleitoral do Estado, 
mediante previa solicitagao aos respectivos titulares pelo funcionario do IBC 
encarregado de superlntender as eleigoes para a Junta Administrativa no Estado; 

1) o voto sera direto e secreto, podendo o cafeicultor votar em qualquer mesa 
eleitoral do Estado pelo qual tenha feito a qualificagao, depositado o titulo res- 
pective em sobrecarta maior, que contera tambem a do voto, sempre que votar 
fora da secgao em que estiver inscrito; 

m) a cada mesa receptora correspondera sempre uma secgao; 

n) somente entidades de ambito estadual, de exclusiva representagao de 
cafeicultores, poderao registrar candidates a Junta Administrativa, salvo nos 
Estados onde elas nao exlstirem ou tlverem menos de um ano de funcionamento 
regular, hipotese em que essa faculdade sera outorgada a entidades, tambem de 
ambito estadual, de representagao de agricultores em geral. Se nenhuma delas 
usar dessa faculdade, o registro podera ser requerido por grupo de 100 (cem) 
eleitores, ate o limite maxlmo de 3 (tres) chapas por Estado, podendo, tambem, 
ser registrada chapa por grupo de, no minimo, 500 (qulnhentos) eleitores, no 
caso de as entidades referidas apresentarem chapas. Neste ultimo caso, so podera 
ser registrada uma chapa, alem das registradas pelas entidades de classe aludidas; 
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o) cada chapa constara de tantos nomes quantos forem os lugares a preencher, 
em dobro; 

v) a eleigao se fara segundo o criterio majoritario, considerados eleitos, com 
mandato efetivo, os mais votados em todas as chapas, ate o numero de vagas a 
preencher, ficando como suplentes os seguintes mais votados, ate completar numero 
Identico ao de titulares. 

q) 30 (trinta) dias antes da eleigao serao publicadas, por edital, no orgao 
oficial do Estado e nos jornais de maior circulagao as chapas registradas pelo 
IBC bem como a relagao dos eleitores inscritos, com os numeros dos respectivos 
titulos, assinando-se o prazo de 15 (quinze) dias para impugnagoes fundamentals 
quanto a inscrigao de eleitores; 

r) o registro de chapas se encerrara 60 (sessenta) dias antes das eleigoes, 
correndo o prazo de 10 (dez) dias, a contar do encerramento, para recebimento 
das impugnagoes, que serao resolvidas pela Junta Administrativa que, para isso 
convocada especialmente, decidira em outros 10 (dez) dias; 

s) os candidates, bem como as entidades de classe que tenham registrado 
chapas, poderao designar ate dois flscais junto as mesas receptoras; 

t) as cedulas, poderao conter um ou mais nomes dentre os candidates regis- 
trados, ate o maximo de representantes efetivos fixado para o respectivo Estado; 

u) a apuragao, que sera publicada, processar-se-a logo apos terminada a vota- 
gao, lavrando-se ata circunstanciada de todas as ocorrencias, a qual sera remetida 
ao Escritdrio Estadual do IBC, para posterior remessa a sede da autarquia, endere- 
gada a presidencia da diretoria; 

v) da proclamagao dos eleitos cabera recurso, sem efeito suspenslvo, para a 
Junta Administrativa do IBC, que deliberara imediatamente sobre o caso, con- 
vocada extraordinariamente para isso, dentro em 8 (oito) dias da chegada do 
recurso a sua secretaria, se estiver em recesso; 

w) das decisoes da Junta Administrativa, em materia eleitoral de que trata 
esta lei, nao cabem recursos administrativos; 

x) nos casos omissos, aplicar-se-a, no que couber, o Codigo Eleitoral. 
Art. 8.° — Os representantes do comercio do cafe e seus suplentes respectivos, 

bem como os mandatarios dos governos estaduais, serao escolhidos na forma de 
regulamento a ser baixado pela Junta Administrativa, na mesma reuniao a que 
se refere o paragrafo linico do artigo anterior, atendidos, igualmente, os seguintes 
pressupostos: 

a) toda entidade de representagao dos comerciantes de cafe, devidamente 
constituida, contando mais de um ano de funcionamento regular, podera participar 
da reuniao a ser realizada era cada praga para indlcagao de seu representante e 
respectivo suplente, a qual devera ocorrer dentro em 30 (trinta) dias a contar da 
Publicagao do edital de convocagao, subscrito pelo chefe do Escritdrio Estadual 
do IBC, publicagao essa que devera ser feita ate 60 (sessenta) dias antes da eleigao 
dos representantes cafeicultores. Se o chefe do Escritdrio Estadual do IBC nao 
fizer a convocagao dentro do prazo acima, cabera ao Presidente da entidade mais 
antiga da praga, ou a seu substituto legal, faze-lo, nos 10 (dez) dias seguintes; 

b) nas pragas onde houver mais de uma entidade representativa da classe, 
na forma do artigo anterior, a reuniao serao credenciados 3 (tres) membros de 
cada; 

c) nas pragas onde haja apenas uma entidade de classe, a escolha do repre- 
sentante e seu suplente sera feita em assembleia geral extraordinaria dessa enti- 
dade, convocada especialmente para esse fim; 

d) nas pragas onde nao haja entidades a que se refere o item a, ou miando 
nenhuma das entidades exlstentes usar do direlto que Ihe asslste, a indicagao 
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podera ser feita por um grupo de 20 (vinte) comerciantes de cafe, no minimo, 
dentro do decenio seguinte ao termino do prazo estabelecido no item a deste 
artigo; 

e) a indicagao a que se refere, o item anterior sera feita por escrito, atraves 
de oficio ao Ministro da Industria e do Comercio, devendo ser reconhecidas as 
firmas dos subscritores; 

f) na hipotese de mais de um grupo de comerciantes de cafe, na forma do 
que dispoe o item d, fazer indicagoes diferentss, prevalecera aquela que contar 
com maior numero de assinaturas; sendo igual esse mimero, o maior tempo de 
atividade ininterrupta do comercio de cafe, contado, em meses e dias, na praga 
por onde concorrerem, decidira a escolha dos nomes; se ainda coincidente, a 
idade apontara o escolhido; havendo ainda empate, o sorteio decidira; 

g) das reunioes das entidades a que se referem os itens a, b e c, se lavrara 
ata circunstanciada, extraindo-se duas copias autenticadas, enviadas, respecti- 
vamente, ao Ministro da Industria e do Comercio e a Junta Administrativa; 

h) no mesmo prazo estabelecido no item a, os Governos dos Estados de Sao 
Paulo, Minas Gsrais, Parana, Rio de Janeiro e Espirito Santo indicarao seus 
representantes e respectivos suplentes, por oficio dirigido ao Ministro da Indus- 
tria e do Comercio; 

i) apbs entendimento previo, dentro do prazo estabelecido no item a deste 
artigo, os Governos dos Estados de Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso, 
Goias e Bahia indicarao, em conjunto, por oficio dirigido ao Ministro da Industria 
e do Comercio, seus representantes e respectivos suplentes, na forma do dlsposto 
no art. 5°, letra d; 

j) a indicagao dos representantes e respectivos suplentes quer do comercio 
de cafe, quer dos governos estaduais, so podera recair em cidadaos brasileiros 
natos. 

Art. 9.° — O Presidente da Junta Administrativa sera de livre nomeagao do 
Presidente da Repiiblica, demissivel ad nutum, e os demals membros e respectivos 
suplentes serao investidos em seus cargos mediante nomeagao do Presidente da 
Repiiblica. 

Art. 10 — O mandate dos membros da Junta Administrativa sera de dois anos. 

Art. 11 — A Junta Administrativa, para desempenho de suas fungoes, reunir- 
se-a em sua sede, ordinariamente, independente de convocagao, no primeiro dia 
util da segunda quinzena de abrll e da segunda quinzena de outubro; e, extraor- 
dinariamente, quando convocada pelo seu presidente ou pela maioria de seus mem- 
bros, ou, ainda, pela Diretoria do IBC. 

§ 1.° — As sessoes ordinarias durarao ate 10 (dez) dias, podendo ser prorro- 
gadas somente no caso de assim o resolverem, no minimo, 2/3 (dois tergos) dos 
membros presentes. 

§ 2.° — As convocagoes extraordinarias, que nao poderao exceder o prazo das 
ordinarias, far-se-ao com antecipagao de 15 (quinze) dias, mediante convite 
direto e nominal aos membros da Junta Administrativa, al6m de publlcagao pela 
imprensa; 

§ 3.° — Nas faltas ou impedimentos do delegado especial do Governo Federal 
sera nomeado substitute pelo Presidente da Repiiblica. 

§ 4.° — As deliberagoes da Junta Administrativa serao tomadas por maioria 
de votos de seus membros presentes, e constarao, sempre, de ata lavrada em livro 
prdprio, nao podendo, entretanto, decidir, sem a presenga de, pelo menos, 1/3 
fnm tergo) dos membros no plenario. 

§ 5.° — O suplente substitui, transltorlamente, o representante em suas faltas 
ou impedimentos e, definitivamente, no caso de remincla, perda de mandate ou 
falecimento. 
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Art. 12 — As deliberagoes da Junta Administrativa que o delegado especial 
do Governo Federal julgar contrarias as diretrizes da polltica economica do cafe, 
estabelecidas nos arts. 2.° e 3.° desta lei, serao submetidas, com fundamentada 
exposigao, e por intermedio do Ministro da Industria e do Comercio, a aprecia- 
gao do Presidente da Republica, dentro em 10 (dez) dias uteis, contados da data 
em que tiverem sido tomadas. 

Paragrafo unico — Considerar-se-ao aprovadas tais deliberagoes se, decorrt- 
dos 10 (dez) dias do seu recebimento pelo Ministro, sobre elas nao se pronunciar 
o Governo, em despacho, para raante-las, no todo ou em parte, ou suscitar a 
respectiva reconsideragao pela Junta Administrativa. 

Art. 13 — A Junta Administrativa compete: 

a) elaborar seu regimento interne; 

b) baixar o orgamento anual do IBC, incluindo nele, obrigatoriamente, as im- 
portancias que julgar necessarias ao atendimento do disposto nas letras a, b e c 
do art. 2.°, e do n.0 I do art. 3.° desta lei; 

c) fiscalizar a execugao do orgamento, tomar as contas do exercicio anterior, 
deliberando, conclusivamente, sobre elas; 

d) apreciar o relatorio anual da Diretoria, o qual contera explicita demons- 
tragao das contas e dos atos praticados; 

e) expedir os regulamentos de competencia do IBC necessarios a consecugao 
das diretrizes e atribuigoes constantes dos arts. 2.° e 3° desta lei, e determinar as 
medidas flnanceiras que se tornarem necessarias; 

f) apreciar as estatisticas da produgao que ihe sejam propostas pela Dire- 
toria, discutindo-as e firmando pontos de vista. 

Paragrafo unico — As medidas de amparo adotadas serao extensivas a todos 
os Estados produtores, em identicas circunstancias e guardadas as respectlvas 
proporgoes de valores globais das regioes produtoras. 

Art. 14 — Os membros da Junta Administrativa terao um subsidio que cons- 
tara dos orgamentos anuais, arbitrado pelo Ministro da Industria e do Comercio. 

Art. 15 —O IBC tera uma diretoria constituida de 5 (cinco) membros, sendo 
que 3 (tres), no minimo, serao obrigatdria e exclusivamente lavradores de cafd, 
todos de nomeagao do Presidente da Republica. 

§ 1.° — Os diretores cafeicultores serao nomeados pelo Presidente da Repu- 
blica, mediante indicagao dos representantes da cafeicultura na Junta Adminis- 
trativa. 

§ 2.° — O Presidente da Republica deslgnara um dos Diretores cafeicultores 
para Presidente da Diretoria. 

§ 3.° — Sao incompativeis para o cargo de membro da Diretoria as pessoas 
interessadas no comercio do cafe, na armazenagem ou na industrializagao do prb- 
duto, direta ou indlretamente, por si, seus prepostos ou parentes, atd o terceiro 
grau, inclusive. 

Art. 16 — Compete a Diretoria: 
1. A fiel observancia e a execugao integral das deliberagoes da Junta Admi- 

nistrativa. 

2. A superintendencia e o controls imediato de todos os servigos do IBC. 
3. A elaboragao anual da proposta do orgamento da despesa dos servigos 

relatives a administragao do IBC. 
4. A organizagao do regulamento do pessoal do IBC. 
5. A Convocagao extraordinaria da Junta Administrativa do IBC. 
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6. A elaboragao do orgamento do custo da produgao nas diversas regioes 
economlcas. 

7. A promogao de entendimentos com os estabelecimentos bancarios oficiais 
sobre o financiamento da produgao cafeeira, consertando, sempre que possivel, 
os pontos de vista relatives a politica financeira do cafe. 

Art. 17 — A remuneragao da Dlretoria sera fixada pelo Ministro da Industria 
e do Comercio. 

Art. 18 — Ao Presidente da Diretoria compete: 
a) representar o IBC, ativa e passivamente, em Juizo ou em suas relagoes 

com terceiros; 

b) efetivar as medidas administrativas devidamente aprovadas; 
c) assinar, com qualquer dos diretores cafeicultores, contratos que importem 

na alienagao de bens de propriedade do IBC ou constituigao de flnus reais sobre 
os mesmos, previamente autorizados pela Junta Administrativa, bem como outor- 
gar procuragoes; 

d) assinar, com qualquer dos outros diretores cafeicultores, cheques, ordens 
de pagamento e demais papeis relatives as despesas do IBC; 

e) presidir as reunioes da diretoria com voto deliberativo e de qualidade, e 
convocd-las em carater extraordinario; 

1) nomear e promover os servidores do IBC, de acordo com o quadro criado 
pela Junta Admnistrativa, punir e demitir esses servidores, bem assim os do 
quadro efetivo como os da Tabela Numerica Suplementar, criada pela Lei n.0 1.779, 
de 22 de dezembro de 1952 e que fica mantida por esta lei, na forma que o 
vegulamento estabelece e mediante inquerito adminlstrativo; conceder ferias, 
remogoes, licengas e abonos de faltas; 

g) despachar todo o expediente do IBC; 

h) convocar, extraordinariamente, a Junta Administrativa. 

CAP1TULO III 
Do Pessoal 

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

Art. 20 — o tempo de servigo prestado ao antigo Departamento Nacional do 
Cafe, inclusive em sua fase de liquidagao, sera computado para os efeitos de 
dlreito. 

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

Art. 22 — As aposentadorias concedidas pelo extinto Departamento Nacional 
do Cafe, continuam a cargo do Institute Brasileiro do Cafe. 

Art. 23 _— As contribuigoes dos funciondrios e servidores do IBC para o 
IPASE, serao calculadas nas mesmas bases estabelecidas para os funcionarios 
publicos civis da Uniao, ficando-lhes asseguradas as vantagens e direitos de que 
gozam estes ultimos. 

CAP1TULO IV 
Do Patrimonio 

Art. 24 — O patrimonio do IBC e constituldo pelo acervo do extinto Depar- 
tamento Nacional do Cafe, incluidos os seus haveres, direitos, obrigagoes e agoes, 
bens radveis e imdveis, documentos e papeis de seu arquivo, entregues ou por 
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entregar; pelos moveis, imoveis e semoventes que, por qualquer titulo, tiver 
adquirido ou vier a adquirir, pelo cafe que, por qualquer forma ou motivo, 
possuir ou vier a comprar; e pelas rendas que vier a obter, oriundas das ativi- 
dades que nao Ihe sejam defesas por lei. 

Art. 25 — Todas as importancias em dinheiro, pertencentes ao IBC, serao, 
obrigatoriamente, depositadas em conta corrente em seu nome, no Banco do Brasil 
sendo destinadas, com ressalva das que sejam necessarias ao custeio das despesas 
gerais e de admlnistragao, ao financiamento das medidas aprovadas pela Junta 
Administrativa, na execugao do programa do IBC. 

Paragrafo unico — O IBC podera contratar com o Banco do Brasil S/A a 
aplicagao desses recursos, mediante participagao no resultado das operagoes, ou 
comissoes previamente acordadas sobre o montante delas. 

Art. 26 — Os armazens de propriedade do IBC poderao ser organizados como 
armazens gerais, aproveitados como reguladores e, em qualquer dos casos, cedidos 
ou arrendados a Cooperativas de Cafeicultores, podendo ser adotado o mesmo 
criterio quanto aos imoveis atualmente ocupados por usinas de cafe e outros que 
sirvam para o mesmo fim, bom como a maquinaria neles existentes, sempre por 
deliberagao do IBC. 

Art. 27 — A alienagao de bens do IBC, de valor superior a Cr$ 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros) so podera ser feita mediante concorrencia piiblica, com previa 
autorizagao da Junta Administrativa, para cada caso particular. 

CAPtTULO V 

Da taxa 

Art. 28 — Para custeio dos servigos a seu cargo e atribuigoes que Ihe com- 
petem, inclusive despesas de propaganda e outros encargos que venham a ser 
criados, o IBC contara, alem da renda de seu patrimonio, com o produto de 
uma taxa a ser fixada pela Junta Administrativa do IBC, em valor nao inferior 
a Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros), nem superior a CrS 50,00 (cinqiienta cru- 
zeiros), por saca beneficiada de 60 (sessenta) quilos de cafe, e que sera arrecadada 
na conformidade das instrugoes que baixar sua Diretoria. 

Paragrafo unico — Nenhuma licenga para exportagao de cafe ou venda para 
o consumo interno, em qualquer ponto do Pais, sera expedida pela autoridade 
competente sem que Ihe seja exibida a prova do pagamento dessa taxa. 

CAPiTULO VI 
Das disposigoes gerais e transitorias 

Art. 29 — Para os fins da presente lei, o IBC podera instalar e manter escri- 
torios e delegados seus nas Capitals dos Estados, nos portos de exportagao, no 
interior das zonas produtoras e no Exterior. 

Paragrafo unico — Nos locals onde nao existam servigos organizados pelo 
IBC, podera este transferlr, mediante acordo, parte de suas fungoes executivas 
aos Governos Estaduais ou Instituigdes Cafeeiras capazes de, a seu juizo, exe- 
cuta-las. 

Art. 30 — Os representantes do Brasil nos orgaos Ilgados a economia cafeeira 
no estrangelro, ainda que sem fungao diplomatica, serao nomeados pelo Pre- 
sldente da Repiiblica mediante indicagao, em lista triplice, pela Junta Admi- 
nistrativa. 

Art. 31 — Os representantes do Brasil, a que se refere o artigo anterior, 
remeterao, mensalmente, ao IBC, para a devida apreciagao, relatorios e, se for o 
caso, balancetes mensais da receita e despesa, devendo, outrossim, comparecer 
perante a Junta Administrativa, pelo menos uma vez em cada ano ou sempre 
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que se fizer necessario, a fim de apresentar relatorio escrito ou verbal sobre 
as atividades dos orgaos a seu cargo. 

Art. 32 — Sao extensivos ao Institute Brasileiro do Cafe os privilegios da 
Fazenda Publica, quanto ao uso das agoes especlais, prazos e regimem de custas 
correndo os processes de seu interesse perante o Juizo dos Feitos da Fazenda. 

Art. 33 — No caso de extingao do IBC, o acervo existente tera a destinagao 
que for estabelecida pelas entidades representativas da lavoura cafeeira, as quais, 
para esse fim, serao convocadas na propria lei que extlnguir o Institute. 

Art. 34 — Revogadas as disposigoes em contrario e, expressamente, o Decre- 
to n.0 9.784, de 6 de setembro de 1946, o Decreto-Lei n.0 9.272, de 22 de maio 
de 1946, mantida a revogagao do Decreto n.0 6.213, de 22 de Janeiro de 1944, 
e revogada a lei n,0 1.779, de 2 de dezembro de 1952, esta lei entrara em vigor 
na data de sua publicagao. 

PARECER N.0 560, DE 1961 

Da Comissao de Redagao, apresentando a redagao final do Substitu- 
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 43, de 1961 (n.0 4.543-C — 

de 1954, na Camara). 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 
A Comissao apresenta a redagao final do Substitutivo do Senado n.0 43, de 

1961 (fl. anexa), de n.0 4.543-C/54, na Camara dos Deputados. 

Sala das Comissoes, 27 de setembro de 1961. — Sergio Marinho, Presidents 
— Mesiezes Pimentel, Relator — Paulo Fender. 

ANEXO AO PARECER N.0 560, DE 1961 

Redagao final do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
n.0 43, de 1961 (n.0 4.543-C/54, na Camara), que altera o Quadro da 
Secretaria do Superior Tribunal Militar e da outras providencias. 

Substitua-se o Projeto, pelo seguinte: 

Altera o quadro da Secretaria do Superior Tribunal Militar e Servigos 
Auxiliares e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Os Quadros dos Servigos Auxiliares do Superior Tribunal Militar, 

constituidos do pessoal de sua Secretaria e dos Cartorios das Auditories Militares, 
ficam reorganizados, de conformidade com a presents lei e passam a ser os cons- 
tantes das Tabelas Anexas. 

Art. 2.° — Os servigos da Secretaria do Superior Tribunal Militar e dos Car- 
tdrios das Auditories Militares terao a organizagao que for tragada no Regimento 
Intemo do Tribunal (Constituigao, art. 97, II). 

Paragrafo unico — As obrigagoes e atribuigoes dos diferentes orgaos da 
Secretaria e dos Cartorios serao definidas em Instrugoes expedidas pelo Tribunal. 

Art. 3°. — Ficam extintos, nos quadros a que se refere o art, 1.° desta lei, e a 
medida que forem vagando, os segulntes cargos: 1 (um) de Diretor do Servigo 
da Contabilidade, PJ-O; 1 (um) de Bibliotecario, PJ-4; 5 (cinco) de Oficlal 
Judlciario, PJ-4; 3 (tres) de Auxiliar de Portaria, PJ-8 e 1 (um) de Motorista 
Auxiliar, PJ-10. 

Art. 4.° — Os atuais cargos de Secretario da Presidencia e Secretario do 
Tribunal passam, respectivamente, a denominagao de Secretario Geral da Pre- 
sidencia e Vice-Diretor; os de Chefe de Secgao e Chefe do Arquivo, a de Diretor 
de Servigo e o de AJudante de Portaria, a de Porteiro. 
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Paragrafo unico — Os ocupantes dos cargos cuja denominagao e transfor- 
mada de acordo com este artigo, serao, automaticamente, transferidos para os 
novos cargos, resultantes dessa transformagao. 

Art. 5.° — O cargo do Diretor Geral da Secretaria do Superior Tribunal Mili- 
tar sera provido por escolha do seu Presidente sujeita a aprovagao do Plenario 
do Tribunal, dentre o Secretario Geral da Presidencia, o Vlce-Dlretor e os Dire- 
tores de Servigo, com reconhecidos predicados de chefia. 

Art. 6.° — O cargo de Secretario Geral da Presidencia sera de liyre nomea- 
gao do Presidente do Tribunal e escolhido dentre o Vice-Diretor, Diretores de 
Servigo e funcionarios das classes mais elevadas do Quadro da Secretaria. 

Art. 7.° — O cargo de Vice-Diretor sera provido por ato do Tribunal, median- 
te proposta de seu Presidente e, escolhido dentre os Diretores de Servigo e 
Oficiais Judlciarios, de preferencia, diplomados em Direito. 

Art. 8.° — Os cargos de Diretor Geral, de Secretario Geral da Presidencia 
e de Vice-Diretor sao isolados, de provimento em comissao, respeitada a situagao 
de efetivldade de seus atuais ocupantes (Lei n.0 324, de 11 de agosto de 1948, 
art, 5.°). 

Art. 9.° — Os cargos de Diretor de Servigo serao provides por nomeagao do 
Tribunal e escolhidos, pelo criterio exclusivo de merecimento, dentre os ocupantes 
da classe final da carreira de Oficial Judiciario. 

Paragrafo unico — Um dos cargos de Diretor de Servigo — sera exercido 
pelo atual Diretor do Servigo da Contabilidade, PJ-0. 

Art. 10 — Os cargos de Medico, Taquigrafo, Almoxarife, Enfermeiro e Ele- 
tricista (Tabela B), serao provides por profissionais competentes, selecionados 
na forma das instrugoes que forem baixadas pelo Tribunal. 

Art. 11 — O cargo de Chefe de Portaria sera preenchido pelo Porteiro e o 
deste por Auxiliar de Portaria da classe mais elevada, escolhido pelo criterio 
exclusivo de merecimento. 

Art. 12 — O provimento inicial do cargo de Chefe do Servigo de Transporte 
e o dos cargos de Auxiliar de Limpeza, sera feito, respect!vamente, pelos atuais 
extranumerarios, ocupantes das fungoes de Encarregado do Servigo de Trans- 
porte, de Serventes e de Copeiro (Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960). 

Paragrafo unico — Posteriormente, o cargo de Chefe do Servigo de Trans- 
porte sera provido por nomeagao, dentre os ocupantes da carreira de Motorista, 
e os de Auxiliar de Limpeza, na forma das instrugoes que forem baixadas pelo 
Tribunal. 

Art. 13 — No provimento dos cargos abaixo (Tabela C), serao aproveitados, 
inicialmente, respeitada a antigiiidade de classe e fungao: 

I — nos de Oficial Judiciario, os atuais Auxiliares Judiciarios; 
II — nos de Auxiliar Judiciario, os atuais extranumerarios ocupantes das 

fungoes de Escrevente-Datildgrafo e de Restaurador de Processos (Lei n.0 3.780, 
de 12 de julho de 1960) ; 

III — nos de Motorista, os atuais extranumerarios ocupantes da fungao de 
Auxiliar de Motorista (Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960), 

Art. 14 — Feito o aproveitamento de que trata o artigo anterior, o provi- 
mento dos cargos das classes iniciais das carreiras constantes da Tabela C, sera 
feito: 

I — de Oficial Judiciario — metade pelo acesso dos ocupantes da classe 
final da Carreira de Auxiliar Judiciario, feita a respectiva relagao segundo a 
ordem do merecimento, apurado em concurso organizado pelo Tribunal, e, metade, 
por nomeagao de candidates habilitados em concurso publico de provas, obser- 
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vada a ordem de classificagao, sem prejmzo dos candidates ja aprovados em 
concurso com prazo de vigencia nao prescrito; 

II — de Auxiliar Judiciario — por nomeagao de candidates habilitados em 
concurso piiblico de provas, vdlido, para a Carreira de Datilografo, observada 
a ordem de classificagao; 

III — de Auxiliar de Portaria — metade, pelo accsso de ocupantes do cargo 
de Auxiliar de Limpeza, feita a respectiva relagao segundo a ordem de mereci- 
mento, apurado em concurso organizado pelo Tribunal, e, metade, por candidates 
habilitados em concurso piiblico de provas, observada a ordem de classificagao; 

IV — de Motorista — por nomeagao de candidates habilitados em concurso 
organizado pelo Tribunal, desde que possuam Carteira Nacional de Habilitagao 
de motorista e contem, pelo menos, 2 (dois) anos de pratica no exercicio da 
profissao, sem faltas no respectivo prontuario. 

Art. 15 — Aos Auxiliares de Portaria e aos Auxiliares de Limpeza, incumbem 
os diversos servigos de limpeza, conservagao, Portaria e Zeladoria, de acordo com 
as Instrugoes que forem baixadas pelo Tribunal. 

Art. 16 — O provimento do cargo de Escrivao ds 2.a e l.a Entrancias (Tabe- 
la E), far-se-a por nomeagao dentre os Escreventes Juramentados da mesma 
entrancia, feita a selegao pelo criterio exclusivo de merecimento, apurado de 
acordo com as Instrugoes que forem expedidas pelo Tribunal. 

Art. 17 — O provimento do cargo de Escrevente Juramentado (Tabela E), 
far-se-a, em cada entrancia, metade pelo acesso de ocupantes do cargo de Auxi- 
liar de Escrevente, pelo criterio de merecimento apurado de acordo com as 
Instrugoes baixadas pelo Tribunal, e, metade por nomeagao de candidates habi- 
litados em concurso piiblico de provas obedecida a ordem de classificagao. 

Art. 18 — No provimento dos cargos de Auxiliar de Escrevente (Tabela E), 
serao aproveitados, iniciaimente, os atuais extranumerarios das Auditorias, 
ocupantes das fungoes de Escriturario e de Escrevente-Datilografo (Lei n.0 3.780, 
ide 12 de julho de 1960). 

Art. 19 — O provimento dos cargos de Auxiliar de Escrevente, feito o apro- 
veitamento de que trata o artigo anterior e, o de Oficial de Justiga (Tabela E), 
ifar-se-a, em cada entrancia, por nomeagao de candidates habilitados em con- 
•curso piiblico de provas, de acordo com as Instrugoes baixadas pelo Tribunal. 

Art. 20 — Aos serventuarios das Auditorias, nomeados ou promovidos na vi- 
gencia da Lei n.0 966, de 9 de dezembro de 1949, fica assegurado o direito as 
ipromocoes previstas naquele diploma desde que, dentro de 30 (trinta) dias, a 
•contar da vacancia do cargo na entrancia superior, declarem, por escrito, o pro- 
posito de concorrer a mesma vaga. 

Art. 21 — Os atuais cargos de Serventes dos Cartdrios das Auditorias pas- 
sam a denominagao de Auxiliar de Limpeza (Tabela E) e os seus ocupantes 
•serao, automaticamente, transferidos para os novos cargos resultantes dessa 
•transformagao. 

Paragrafo unico — No preencimento das vagas de Auxiliar de Limpeza, de 
que trata o presente artigo, serao aproveitados, em cada entrancia, os atuais 
extranumerarios das Auditorias, ocupantes das fungoes de Porteiro, Servente 
e Continuo (Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960). 

Art. 22 — Sera aproveitado no cargo de Motorista Auxiliar, PJ-10 (Tabela 
E), o atual extranumerario de 2.a entrancia, ocupante da fungao de Motorista 
(Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960). 

Art. 23 — Com o aproveitamento dos extranumerarios, previsto nesta lei, 
ficam extintas as Tabelas de Extranumerarios Mensalistas dos Servigos Auxilia- 
res do Superior Tribunal Militar (Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960). 
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Art. 24 — A Lei n.0 1.675, de 25 de setembro de 1952, continua em vigor, para 
os funcionarios pertencentes aos Quadros de que trata o art. 1.° da presente 
lei, com as alteragoes constantes dos arts. 6.°, 7.° e 8.°, da Lei n.0 3.890, de 
18 de abril de 1961. 

Art. 25 — Aplicam-se aos funcionarios dos Servigos Auxiliares do Superior 
Tribunal Militar, no que couber, as disposigoes do Estatuto dos Funcionarios 
Piiblicos Civis da Uniao (Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952). 

Art. 26 — Ficam transferidas da Subconsignagao 1.1.04, para a Subconsig- 
nagao 1.1.01, as dotagoes constantes do Anexo 5 Poder Judiciario, Subanexo 
5.03 — Justiga Militar, 01 — Superior Tribunal Militar e 02 — Auditorias — 
Despesas Ordinarias, Verba 1.0.00 — Custeio, Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil, 
do Orgamento da Uniao. 

Art. 27 — E o Poder Executive autorizado a abrir ao Poder Judiciario, Supe- 
rior Tribunal Militar, o credito especial de Cr$ 16.000,000,00 (dezesseis milhdes 
de cruzeiros), para atender, no corrente exercicio, as despesas decorrentes desta 
lei. 

Art. 28 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
d'sposigoes em contrdrio. 

TABELA A 

Niimero SLmbolo 
de CARGOS Padrao 

Cargos ou 
Classe 

Cargos isolados de provimento em comissao 
1 Diretor-Geral   PJ 
1 Secretario-Geral da Presidencia   PJ 
1 Vice-Diretor   PJ-3 
1 Diretor do Servigo da Contabilidade*   PJ-0 

* Extinto quando vagar. 

TABELA B 

Niimero SLmbolo 
de CARGOS Padrao 

Cargos ou 
Classe 

Cargos isolados dc provimento efetivo 
6 Diretor de Servigo*   PJ-] 
1 Bibliotecario **   P,T-4 
1 Medico   PJ-3 
4 Taquigrafo   PJ-3 
1 Almoxarife   PJ-3 
1 Enfermeiro   PJ-7 
1 Chefe de Portaria   PJ-4 
1 Porteiro   PJ-6 
1 Eletriclsta   PJ-8 
1 Chefe de Servigo de Transport©   pj-6' 

18 Auxiliar de Limpeza   PJ-10 

* 1 (um) exercido pelo atual diretor do Servigo da Contabilidade, 
simbolo PJ-0 
** Extinto quando vagar. 
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TABELA C 

Niiniero Sunbolo 
de CARGOS Padrao 

Cargos ou 
Classe 

Carreira 
8 Oficial Judiciario   PJ-3 

20 Oficial Judiciario*   PJ-4 
15 Oficial Judiciario   PJ-6 
9 Auxiliar Judiciario   PJ-7 

11 Auxiliar Judiciario   PJ-8 
12 Auxiliar Judiciario   PJ-9 
12 Auxiliar de Portaria**   PJ-8 
10 Auxiliar de Portaria   PJ-9 

1 Motorista   PJ-8 
4 Motorista    PJ-9 

* 5 (cinco) excedentes. 
**3 (tres) excedentes. 

TABELA D 

Numero Sunbolo 
de CARGOS Padrao 

Cargos ou 
Classe 

Fuagao gratificada 

1 Escrivao de Pagamento   4-F 

TABELA E 

CART6RIO DAS AUDITORIAS MILITARES 

Numero Sunbolo 
de CARGOS Padrao 

Cargos ou 
Classe 

2a Entrancia 
8 Escrivao   PJ-3 

24 Escrevente Juramentado   PJ-6 
7 Oficial de Justlga   PJ-7 

30 Auxiliar de Limpeza   PJ-10 
7 Auxiliar de Escrevente   PJ-10 
1 Motorista Auxiliar*   PJ-10 

l.a Entrancia 
11 Escrivao   PJ-4 
24 Escrevente Juramentado   PJ-7 
11 Oficial de Justica    pj-8 
18 Auxiliar de Limpeza   PJ-11 

7 Auxiliar de Escrevente   PJ-11 

* Extinto quando vagar. 
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PARECER N.0 561, DE 1961 

Da Comlssao de Reda^ao, apresentando a redacao final das emen- 
das do Sonado ao Projeto de Lei da Camara n.0 119, de 1S61 (n.0 4.834, 
de 1959, na Camara). 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 
A Comi&sao apresenta a redagao final das emendas do Senado (fls. ansxas) 

ao Projeto de Lei da Camara n.0 119, de 1961 (n.0 4.834, de 1959, na Camara). 

Sala das Comissoes, 2 de outubro de 1961. — Lourival Fontes, Presidente 
— Menezes Pimentel, Relator — Caspar Velloso. 

ANEXO AO PARECER N.0 561, DE 1961 
Redacao final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Cama- 

ra n.0 119, de 1961 (n.0 4.834, de 1959, na Camara), que concede ism^ao 
de impostos de importa^ao e outros tributes as Usinas Siderurgicas 
de Minas Gerais S.A. (DS1MINAS) e a Ccmpanhia Sidenirgica Paalis- 
ta (COSIPA). 

EMEND A N.0 1-CE 
Ao art. 1.° 
De-se a seguinte redagao ao art. 1.°: 
Art. 1.° — E concedida, pelo prazo de 5 (cinco) anas, isengao dos impastos 

de importagao e de consumo, taxa de despacho aduaneiro, taxa de meihora- 
mentos de portos e taxa de renovacao da Marinha Mercante, para os equipa- 
mentos, maquinarias, sobressalentes e acessdrios, ferramentas, material refra- 
tario e estruturas metalicas, importados para a instalagao e montagem das 
Usinas Siderurgicas Mlnas Gerais S.A. (USIMINAS), Companhia Sidenirgica 
Paulista (COSIPA) e Companhia Ferro e Aco de Vitoria, localizadas, respecti- 
vamenie, nos Municipios de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais; Cuba- 
tao, Estado de Sao Paulo e Cariacica, Estado do Espirito Santo. 

EMENDA N.0 2 
(Emenda de redacao) 

A Bmenta. 
Substitua-se a ementa do projeto pela seguinte: 
Concede isengao de impostos de importagao e outros tributes as Usinas 

Siderurgicas de Minas Gerais (USIMINAS), a Companhia Sidenirgica Paulista 
(COSIPA) e a Companhia Ferro e Ago de Vitoria, localizadas, respecivamente, 
nos Municipios de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais; Cubatao, Esta- 
do de Sao Paulo e Cariacica, Estado do Espirito Santo. 

AVISO 

— N.0 1.970, de 29 de setembro, do Sr. Ministro da Marinha, transmitindo 
o pronunciamento daquele Ministdrio sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 48, de 
1956, que declara isento de sangoes disciplinares os militares reformados e os das 
Reservas das Forgas Armadas; 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tendo sido distribuidos, hoje, os 
avulsos referentes ao Subanexo n.0 4.21 — Ministdrio do Trabalho e Previdencia 
Social — do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962, a matdria fica sobre 
a Mesa, para recebimento de emendas, pelo prazo de tres sessoes, a partir da 
que se seguir ^ presente, na forma do disposto no art. 339, letra b, do Regimento 
Intemo. (Pausa.) 

Estd finda a leitura do expediente. 
Hi, oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Salviano Leite. 
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O SR. SALVIANO LEITE — Sr. Presidente, quero deixar aqui um apelo ao 
Sr. Presidente da Republica, a meu ver de inteira procedencia porque objetiva 
a reparagao de uma injustiga, e o fago em nome dos meus conterraneos, e no 
meu prdprio. 

O Governo passado — ja o afirmei aqui em modestas palavras — havia 
determinado, ou recomendado — nao sei bem o sentido do bilhetinho presidencial 
— a instalagao de agencias do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste em varias 
cidades do meu Estado. Entretanto, na relagao das cidades beneficiadas pela 
autorizagao presidencial, houve omissao tao injusta que, certo estou a teria re- 
parado o Sr. Janio Quadros se eu Ihe tivesse podido formular a reclamagao em 
aprego. 

A injustiga a que me refiro. Sr. Presidente, diz respeito a minha cidade, a 
velha cidade de Piancd, conhecida e famosa, celebrada mesmo na histdria e na 
politica da minha terra, inclusive porque em seu solo, brandiram em lutas san- 
grentas os instrumentos e as flechas da valente tribo dos Coremas. E tambem 
porque. Sr. Presidente, depois, muito depois, ja em nossos dias, foi ela palco 
de terrivel e mesmo arrepiante hecatombe quando por ali passou a Coluna co- 
mandada pelo entao Cavalheiro da Esperanga, o Sr. Luiz Carlos Prestes. 

A passagem da Coluna Prestes pela minha velha cidade deixou o saldo de 
mais de cem mortos. Foi a maior hecatombe ocorrida no meu Estado, quiga 
no Nordeste, nestes ultimos seculos. 

O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a da-me licenga para um aparte? 

O SR. SALVIANO LEITE — Com prazer. 

O Sr. Fernandes Tavora — Posso dizer a V. Ex.a algo sobre o ocorrido em 
Piancd, quando por la passou a Coluna Prestes. Estava eu homiziado no Rio 
Grande do Norte, fugindo a geladeira do Marechal Escuridao, como o chamavam 
aquele tempo. Segundo informagoes veridicas que me chegaram, a Coluna Prestes 
destacara um pequeno esquadrao sob o comando do Capitao Pretinho apenas 
para atravessar Piancd, sem tencionar ferir a quern quer que fosse. Entretanto, 
o chefe politico da Cidade, que foi meu colega de seminario no Crato, nos anos 
1891 e 1892 o Padre Aristides, nao sei porque entendeu de receber a bala a pequena 
Coluna que por ali ia passar absolutamente sem molestar a ninguem. O resultado 
d que o Capitao foi morto. 

O SR. SALVIANO LEITE — Perfeito. 

O Sr. Fernandes Tavora — E, naturalmente, os soldados quiseram vingar a 
morte do seu Comandante. 

O SR. SALVIANO LEITE — Muito bem. 
O Sr. Fernandes Tavora — Foi profundamente lastimavel a carnificina que 

se verificou naquela Cidade, onde eu esperava que a Coluna fosse bem recebida. 
Estes os fatos que me chegaram ao conhecimento, contados alias por revolucio- 
nario que lamentava o ocorrido por nao haver, absolutamente, o menor intuito 
de parte dos implicados na Revolugao de ferir a ninguem. Este o depoimento 
que desejava prestar neste momento, em que V. Ex.a se refere a passagem da 
Coluna Prestes por Piancd. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. SALVIANO LEITE — Com satisfagao. 
O Sr. Pedro Ludovico — Confirmando as palavras do nobre Senador Fer- 

nandes Tavora, tendo a declarar que um amigo meu participante do combate 
de Piancd, o Major Atanagildo Franga, contou-me que, antes de entrar em Piancd, 
a Coluna Prestes manteve entendimentos com o Padre Aristides. Este mandou 
dizer que a Coluna poderia entrar sem o menor temor porque nada Ihe acon- 
teceria. Como acentuou o nobre Senador Fernandes Tavora, veio um contingente 
que foi recebido & bala. 

Houve entao aquela hecatombe, na qual pereceu o Padre Aristides. 
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O Sr. Fernandes Tavora — Esqueci essa circunstancia que V. Ex.a acaba de 
mencionar. 

O SR. SALYIANO LEITE — Agradego os apartes dos nobres representantes 
de Goias e do Ceara. 

Realmente, nos depoimentos que trazem, dizem com verdade e exatidao 
alguma coisa do que se passou na invasao do meu municipio pela Coluna Prestes. 

E ja que fui chamado a um depoimento, atrav^s desses dois apartes, vou 
presta-lo revelando os fatos como os conhego, inclusive porque estava em Piancd, 
naquela ocasiao. Nao assisti a hecatombe mas de imediato, tao logo a Coluna 
abandonou a cidade, eu ali cheguei com pessoas de minha familia e inumeros 
outros habitantes do Municipio que se haviam refugiado nos sitios e fazendas 
daquela redondeza. 

O que ha de exato eu passo a narrar. No mes de fevereiro de 1926, a Coluna 
Prestes penetrou no Estado da Paraiba, em marcha lenta como permitia o can- 
sago da sua cavalaria ja estropiada aproximando-se da minha Cidade. Segundo 
as noticias que entao chegavam, a Coluna marchava destrogada e desmuniciada, 
embora constituida por mais ou menos dois mil e tantos a tres mil homens. 

Seu estado maior agrupava a fina flor daqueles jovens revolucionarios idea- 
listas que, inconformados com a politica entao dominante no Pais, trocaram a 
tranqiiilidade do lar e da caserna pelas incertezas e vicissitudes da rebeldia e 
da insurreigao. Ali estavam Joao Alberto, Miguel Costa, Cordeiro de Farias, Si- 
queira Campos, Cleto Campelo e muitos outros. 

O Sr. Pedro Ludovico — Juarez Tavora. 
O SR. SALVIANO LEITE — Creio que Juarez Tavora tinha sido preso no Piaui. 
O Sr. Fernandes Tavora — Djalma Dutra, que morreu em 1930. 
O SR. SALVIANO LEITE — Aproximando-se de Piancd, nesse passo lento, 

como dissc, a Cidade se preparava para resistir. As ordens das autoridades locais 
foram no sentido de que se retirasse quem nao possuisse armas ou nao estivesse 
em condigoes de combater. 

Retiraram-se as familias, retirou-se quase toda a populagao que nao estava 
em condigoes de atender aquelas exigencias formuladas pelas autoridades muni- 
cipais. Uns cento e tantos homens bem armados, inclusive o destacamento policial, 
foi o que ficou na cidade. Tambem um grupo de 27 homens, amigos do chefe 
local, entrincheirou-sc na sua residencia, com o juramento de fidelidade ate a morte. 

A casa do Padre Aristides, chefe politico local e Deputado estadual, era uma 
especie de pequena fortaleza, pois ele possuia desafetos e adversaries poderosos, 
criados pela sua indole politica autoritaria e rancorosa. 

Naquela pequena fortaleza existia um paiol de munigao, armas de fogo do 
melhor tipo, inclusive fuzis e pistolas parabelum. E os 27 homens que ali o 
cercavam eram daqueles que tinha dado prova de coragem ja em outras emer- 
gencias semelhantes aquela que, em breves horas, enfrentariam. E os que ainda 
nao tinham essa prova, valiam pela dedicagao ao chefe, pelo juramento prestado 
de com ele morrer, se necessario fosse. Entre esses, estavam o Prefeito do Muni- 
cipio, o Vice-Prefeito, filho do Prefeito, o Coletor Federal, que era sobrinho do 
Padre, e mais algumas autoridades municipais. 

Atd ai, nao havia chegado a Piancd nenhum emissario da Coluna para negociar 
a passagem dos revolucionarios. Tudo estava pronto a espera de que fosse de- 
flagrado o primeiro tiro, ate que, na tarde, se nao me engano, do dia 24 de 
fevereiro, comegaram a surgir os grupos mais avangados da Coluna, que acam- 
param na eminencia de um terreno de onde se domina a cidade toda. 

Prestes ali acampou entre os primeiros. E com seu bindculo de longo alcance, 
procurou vislumbrar a cidade, tendo observado que havia sinais de resistencia! 

Este e o depoimento exato. 



- 38 - 

Prestes entao, destacou um dos seus oficiais, que mais tarde viemos a saber 
tratar-se do Capitao Pretinho, homexn de sua inteira confianga, para parlamentar 
com as autoridades locals. 

O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a confirma o que eu disse ha pouco. 
O SR. SALVIANO LEITE — Perfeito; estou efetivamente confirmando o que 

V. Ex.® declarou. 
O Sr. Fernandes Tavora — A Coluna Prestes, nao tinha qualquer intuito de 

combater aquela gente, pois os considerava homens pacificos, que nao mereciam 
ser hostilizados. 

O SR. SALVIANO LEITE — Compreendi claramente o intuito do aparte de 
V. Ex.a; alias e contribuigao valiosa a narragao que estou fazendo. 

O emissario de Prestes seguia, tendo a sua retaguarda dois milicianos 
fardados. Aproximando-se do primeiro piquete, na entrada da cidade, o Capitao 
Pretinho empunhou pequena bandeira branca, para mostrar seus propositos de 
paz. Mas aqueles homens, que representavam a primeira defesa da cidade, tinham 
sido recrutados entre os mais conhecidos, pela valentia, nos arredores da cidade 
e nao compreenderam o objetivo daquele sinal branco. Entao, julgando que a 
Coluna avangava sobre a cidade, dispararam suas armas contra o emissario 
de Prestes, numa descarga tao violenta que ele e o seu cavalo cairam fulminados. 

Os dois milicianos que acompanhavam o oficial parlamentar, fizeram voltar 
suas montarias e fugiram a galope, para relatar o ocorrido. 

Disse mais tarde um "pombeiro" — os Srs. Senadores devem saber tratar-se 
de homem que se incorpora a coluna, como se incorporava ao grupo de Lampiao, 
para servir de guia, — um pombeiro, depondo em Pianco, contou que Prestes 
se enfureceu ao saber da morte do companheiro e num brado de comando orde- 
nou o arrazamento da cidade, recomendando que nao deixassem pedra sobre 
pedra. 

De fato, poucas horas depois a cidade estava sitiada, sob a luz de grandes 
holofotes conduzidos pela Coluna, porque ja era noite. Ao cerco seguiu-se a 
invasao, e os piquetes fora minteiramente arrasados em duas horas. 

De cento e tantos homens, apenas dois ou tres puderam escapar, protegen- 
do-se nas trevas da noite e se precipitando nas aguas do rio que banha a cidade. 

Restava a casamata, pequena fortaleza, onde se entrincheiraram o Padre e 
seus vinte e sete amigos. Ai, Sr. Presidente, a luta foi mais dura: entrou pela 
madrugada, e continuou pela manha e prolongou-se o dia todo. 

Percebendo os comandados de Prestes a grande resistencia daquele grupo 
de herdis, adotaram recursos extremes alvejando a casamata com obuses e 
bombas de gas asfixiante. A resistencia, porem, continuou ate as ultimas horas 
da noite seguinte, quando o Padre e os seus amigos dispararam os ultimos 
cartuchos. 

Ninguem sabe, Sr. Presidente, o que aconteceu depois, porque nao ficou 
ninguem para testemunhar em Pianco. Os vinte e sete homens e o Padre Aristides 
Ferreira da Cruz foram mortos friamente, a golpes de punhal e a ponta de faca, 
e seus corpos jogados num barreiro proximo a cidade. 

Estou prestando depoimento que acredito seja de intcresse dos Senhores Se- 
nadores, inclusive porque nem todos tiveram noticia dessa hecatombe. 

O Sr. Feliciano Ferreira — Realmente. E V. Ex.a faz bem em recordar o 
episodio. 

O SR. SALVIANO LEITE — Pego perdao pelo alongamento do meu discurso. 
O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a pode contlnuar sua brilhante oragao, que 

esta sendo ouvida com atengao por todos nos. 
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O SR. SALVIANO LEITE — Senhores absolutes da cidade, depois de vencida 
a ultima resistencia, faltava aos comandados de Prestes cumprir a ordem de nao 
deixar pedra sobre pedra. Nao havendo mais a quern enfrentar de armas em 
punho, ou para medir forgas, invadiravn todas as casas, forgando-lhes as portas 
e, num ato de vinganga, quebraram moveis, quadros, espelhos e lougas, o mesmo 
fazendo nas casas de comercio da localidade. 

Sr. Presidente, foi o que minha cidade assistiu duas noites e um dia. Quern a 
ela chegasse, na manha seguinte, como aconteceu comigo, o que via era o sangue 
que ha via banhado as suas calgadas; eram os cadaveres insepultos enchendo as 
ruas; era a propriedade particular inteiramente estragalhada. 

Dir-se-ia, Sr. Presidente, que ali passara uma horda de barbaros. Mas eu nao 
os classifico assim; nao classifico os comandados de Prestes nem como barbaros, 
nem como bandoleiros, porque respeito afinal, Sr. Presidente, aquele instinto de 
reagao que teve, como rastilho de polvora dcsencadeando a hecatombe, a morte 
do oficial que, de peito aberto, porque ia numa missao de paz, foi fulminado 
quando atingia os primeiros muros da cidade. 

Sr. Presidente, considero que tudo foi obra da fatalidade e por isso prefiro 
que Deus e a Histdria fagam o julgamento do que aconteceu na rainha terra. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a mais um aparte? 

O SR. SALVIANO LEITE — Com satisfagao. 
O Sr. Fernandes Tavora — Chegou ao meu conhecimento tambem naquela 

ocasiao, que inimigos do Padre Aristides, ao saberem que ele estava disposto a 
receber em paz a Coluna Prestes, o convenceram de que os revolucionarios na 
verdade queriam tomar Pianco, custasse o que custasse. O Padre, que inicialmen- 
te pretendia recebe-los em paz, armou-se para a defesa da cidade, embora espe- 
rando entabolar entendimento amigavel com a coluna revolucionaria. Contudo, 
dlante da brutalidade do piquete que assassinou o Capitao Pretinho, nada mais 
podia fazer senao lutar. Chamo a atengao de V. Ex.a para essa versao porque 
•me parece razoavel. Nao sei se e verdadeira, mas acrescento-a ao meu anterior 
depoimento. 

O SR. SALVIANO LEITE — Pois nao, eu agradego, e posso afirmar a V. Ex.a 

que realmente correu essa versao; ela, porem, nao representa a verdade. 

O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a presenciou os acontecimentos, tern portan- 
to, mais autoridade para falar, 

O SR. SALVIANO LEITE — Correu, tambem, eminente Senador, a versao de 
que adversaries politicos do Padre Aristides — e eramos nos, a minha familia, 
amigos nossos e todos que faziamos oposigao ao Padre — correu, como dizia, a 
versao de que elementos nossos ter-se-iam infiltrado na Coluna Prestes para, 
aproveitando a sua passagem em Pianco, por essa ou aquela forma, provocar a 
a hecatombe que ali se verificou. 

O Sr. Fernandes Tavora — Tambem ouvi essa versao. 

O SR. SALVIANO LEITE — Mas nao e verdadeira. Realmente ouvi essa 
versao, mas nunca houve entendimentos entre o Padre Aristides e a Coluna 
Prestes. 

A primeira intengao das autoridades, inclusive da parte do Padre Aristides, 
era nao resistir. Isso, antes da Coluna se aproximar. 

Entrementes, o Governador do Estado, Sr. Joao Suassuna, que tinha interesse 
em combater a Coluna Prestes para assim atender as instrugoes e as recomen- 
dagoes e mesmo a pedido, do Presidente Bemardes, o Governador Joao Suassuna 
passou um telegrama ao Padre Aristides, dizendo que preparasse a resistencia. 
Nesse mesmo telegrama, disse tambem aqui que declare! no inicio da minha 
oragao, isto 6, que a Coluna Prestes vinha desmuniciada e destrogada. 
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Dai, entao, o Padre Aristides, nao so pelas informagoes, como porque possivel- 
mente quisesse, agradar ao Governador, preparou a resistencia. Essa a parte 
que eu tinha omitido. 

O Sr. Fernandes Tavora — Parece que o Governador desejava ver o Padre 
Aristides •aiorto. 

O SR. SALVIANO LEITE — Eles nao eram, realmente, muito amigos. 
O Sr. Fernandes Tavora — Nao o eram de forma alguma. 

O SR. SALVIANO LEITE — Dizia eu, Sr. Presidente, que prefiro que Deus 
julgue os que chacinaram e os que foram chacinados na minha terra — Deus e a 
Historia, Sr. Presidente. 

Da Historia, porem, nds piancoenses, temos o direito de exigir que ela dediquc 
uma pagina aqueles tantos conterraneos que tombaram brava e gloriosamente, 
porque, de uma forma ou de outra, morreram no cumprimento do dever; 
morreram defendendo a legalidade de entao, embora a legalidade daquele tempo 
estivesse enfraquecida pelos erros e pelos vicios do sistema politico dominante. 
Mas, de qualquer forma era a legalidade. 

Quero concluir dizendo. Sr. Presidente, que o objetivo da Coluna Prcstcs era 
precisamente o de corrigir aqueles erros e aqueles vicios. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. SALVIANO LEITE — Com todo prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — O que os revolucionarios queriam, naquele tempo, 

era restabelecer a legalidade. 
O SR. SALVIANO LEITE — De acordo. 
O Sr. Fernandes Tavora — O entao Presidente da Republica achava quo a 

ordem estava acima da lei. Para ele a legalidade era ordem, a qual a lei se 
devia submeter. Essa a realidade da situagao. For isso, sofri os resultados dessa 
legalidade feita ordem, ou dessa ordem contra a legalidade. Sei muito bem o 
que ela e. 

O SR. SALVIANO LEITE — Estou inteiramente de acordo com V. Ex.a, 
mesmo porque, como declarei, a legalidade estava enfraquecida, de modo que, 
noutros termos, declarei o mesmo que V. Ex.a 

O Sr. Fernandes Tavora — Nao ha legalidade sem ordem, mas pode haver 
ordem sem legalidade, quando e implantada pela forga bruta. 

O SR. SALVIANO LEITE — Perfeitamente. 
O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. SALVIANO LEITE — Com todo prazer. 

O Sr. Pedro Ludovico — A legalidade, naquele tempo, era uma mentira, um 
mito, uma farsa. As eleigoes de nada valiam. V. Ex.a sabe muito bem que nem 
os habeas corpus eram respeitados. Consegui, certa ocasiao, um habeas corpus 
mas meu advogado foi espancado e eu, preso. 

O SR. SALVIANO LEITE — V. Ex.a e o Senador Fernandes Tdvora, tem auto- 
ridade integral para falar. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. SALVIANO LEITE — Com todo prazer. 
O Sr. Heribaldo Vieira — A ordem, e o regime da lei, foram restabelecidos 

com a implantagao da ditadura! Foi o que se viu. 

O SR. SALVIANO LEITE — la justamente concluir dizendo isso. Se a Coluna 
Prestes nao conseguiu extirpar aqueles vicios e aqueles erros, mais tarde, o 
glorioso movimento da Revolugao de 1930 o conseguiu. 
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O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a, nobre Senador Heribaldo Vieira, referia-se 
a Getulio Vargas? 

O Sr. Heribaldo Vieira — Referia-me a ordem e ao regime de liberdade, que 
nao existiam e que foram restabelecidos com a ditadura. 

O Sr. Pedro Ludovico — S6 uma ditadura conseguiria restabeiecer a ordem. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Pelo "curto prazo" de quinze anos. 
O Sr. Fernandes Tavora — Essa uma das razoes por que rompi com o Ditador, 

juntamente com o meu partido. 
O Sr. Fleribaldo Vieira — Estou falando de modo geral. 

O SR. SALVIANO LEITE — A ditadura era a aspiragao de todo o Brasil, na- 
quele tempo. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Tudo era mentira, tudo era farsa; e ficamos com 
a "verdade" da ditadura durante quinze anos. 

O Sr. Pedro Ludovico — Nao defendo esse periodo. Mas acha V. Ex.a que tudo 
estava certo, antes da Revolugao de 1930? As eleigoes eram verdadeiras? Havia 
realmente o voto secreto? 

O Sr. Heribaldo Vieira — Nao era verdadeira, mas pior ainda foi nao haver 
eleigao de forma alguma. 

O SR. SALVIANO LEITE — Citarei um fato: no meu Estado — a Paraiba — 
foram eleitos seis deputados federals por cento e tantos mil votos cada um e 
foram reconhecidos depois seis deputados da Oposigao, que haviam obtido seis 
mil e tantos votos cada um. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Isto e sabido. Conhecemos a histdria politica do 
Pais. O que nao 6 certo e que se corrija um erro cometendo um outro raaior. 
Tivemos uma mentira nas eleigoes e ficamos na "verdade" ditatorial durante 
15 anos. 

O SR. SALVIANO LEITE — A ditadura era decorrencia natural da vitdria da 
revolugao. Vitoriosa a revolugao o Pais nao podia ser govemado por um Governo 
legal; tinha que haver um periodo de preparagao, de transigao. 

O Sr. Heribaldo Vieira — E esse periodo de transigao foi de quinze anos, 
V. Ex.a acha justo? 

O SR. SALVIANO LEITE — V. Ex.a esta enganado. A Revolugao foi em 1930 
e em 1934 o Presidente Vargas foi eleito. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Em 1937 tivemos outra Constituigao outorgada, 
a cdlebre, 

O SR. SALVIANO LEITE — Admito que em muitas coisas V. Ex.a tenha 
razao neste instante. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a mais um aparte? (Assentimento 
do orador.) — No Estado de V. Ex.a houve um caso muito interessante em ma- 
tdria de eleigao. Cont4-lo-ei rapidamente para exemplificar o que eram as eleigoes. 
O velho Deputado Dr. Silva Marins, do municipio de Souza, amigo de Pinheiro 
Machado, aborreceu-se e nao quis mais ser candidate. 

O SR. SALVIANO LEITE — Conheci-o bastante. 

O Sr. Fernandes Tavora — Disse aos amigos que nao seria mais candidate 
de forma alguma; e nao se candidatou. Aconteceu, por em, que em Souza durante 
a eleigao, seus parentes Ihe deram quinhentos ou seiscentos votos. O candidate 
contririo, creio que Jose Trindade, obteve quinze ou vinte mil votos. Vieram as 
atas e a c^letare Comissao de Reconhecimento, a mandado de Pinheiro Machado, 
anulou a eleigao do Trindade e dos outros candidates e reconheceu a do que nao 
foi candidate. 
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O SR. SALVIANO LEITE — Exatamente; conheco o fato. 
O Sr. Fernandes Tavora — O Sr. Silva Marins, quando recebeu a noticia de 

que estava eleito deputado reconhecido disse: "Se nao fui nem candidato, como 
posso estar eleito?" Mas foi. Este um magnifico exemplo de como se processavam 
as eleigoes. 

O SR. SALVIANO LEITE — Posso confirmar o depoimento de V. Ex.a por- 
que, do fato, dele tive noticias. O Dr. Silva Marins era politico no municipio 
vizinho ao men. 

O Sr. Fernandes Tavora — Do municipio de Souza. 
O SR. SALVIANO LEITE — Alias era muito amigo de minha familia. Eu, 

embora como estudante ainda, tive o prazer de privar de sua amizade. 

Sr. Presidente, minhas consideragoes provocaram neste Plenario um debate 
animado em torno da Coluna Prestes e da Revolugao de 1930, e, por coincidencia, 
hoje, 3 de outubro transcorre o aniversario de sua irrupgao. Assim, quero, fina- 
lizando, congratular-me com todos os brasileiros que por ela se bateram porque 
embora a Revlugao de 1930 trouxesse desencantos, a todos nos, propicionou uma 
melhor justiga. 

O Sr. Pedro Ludovico — Os beneficios que ela trouxe ao pais foram maiores 
do que os desencantos. 

O SR. SALVIANO LEITE — .,. e uma moral mais elevada nos costumes poli- 
ticos. 

Mas, Sr. Presidente, desviei-me, por longo tempo, do meu objetivo. 
Estava eu reclamando contra a injustiga que resultou da omissao do Governo 

passado em detrimento da mlnha terra. 
Muitas cidades do meu Estado e de muitos outros foram beneficiadas com 

a instltulgao de agencias do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste. 
O que desta tribuna, venho reclamar e portanto, justiga para mlnha cidade 

porque e ela, hoje, uma das mais prosperas do Estado. Sua populagao e de mais ou 
menos 60 mil almas, possui comercio ativo e desenvolvido, cultiva uma das 
agriculturas mais variadas do Estado dadas as condigoes magnificas e excepcionais 
de suas terras; sua pecuaria tambem e das maiores e das mais ricas; e sede 
de uma escola normal, de um ginaslo de ensino secundario, de uma escola tecnico- 
profissional e ali esta instalada uma das mais modernas usinas de beneficiar 
algodao, do Nordeste. fi tambem servida de energia hidreletrica, gragas ao que 
sua pequena industria vem se desenvolvendo de forma promissora. Por flm, do 
ponto de vista eleitoral, e um dos maiores colegios do Estado. 

Pois bem, com todos estes indices de progresso, minha cidade nao possui um 
estabelecimento bancario oficial capaz de colaborar no sen desenvolvimento que 
resulta linica e excluslvamente do esforgo e da vontade de sua gente laboriosa. 

Dai, Sr. Presidente, a minha afirmacao inicial de que a exclusao que sofremos 
e injusta; tao injusta que nao tenho duvida de que — digo-o repetindo — se 
reclamada em tempo habil, seria reparada no Governo passado, tao certo como 
o sera pelo atual Governo, pois, o Presidente Joao Goulart e amigo do Nordeste, 
conhece-lhe os problemas e as necessidades, e disso deu provas, ha poucos dlas, 
como afirmei desta tribuna, ao conceder prioridade absoluta no seu programa 
de Governo aos problemas e as aspiragoes nordestinas. (Muito bem! Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Salviano Leite, o Sr. Moura Andrade deixa 
a Presidencia, assumido-a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta terminada a hora do Expe- 
diente. 

As cinco primeiras materias constantes da Ordem do Dia estao em fase de 
votagao. Nao havendo o quorum regimental, ficam adiadas para a sessao de ama- 
nha. 
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Quanto ao sexto item da Ordem do Dia, embora em fase de discussao, a 
materla depende da votagao previa de um requerimento com a mesma relacionado. 

Dessa forma, fica tambem adiado para a proxima sessao. 
Ha oradores inscritos. 
Tern a palavra o nobre Senador Jose Feliciano. 

O Sr. Jose Feliciano — Sr. Presidente, ao fazer uso da palavra, pela primeira 
vez, nesta Casa do Congresso Nacional, que reiine brilhantes valores do saber 
e da politica brasileira, nao posso esconder a satisfaqao e a simpatia com que 
saiido os eminentes Senadores, em cujo desvanecedor convicio espero receber as 
iuzes da cuitura e da experiencia no trato dos problemas mais serios do povo. 

Aqui me encontro, Senhor Presidente e Senhores Senadores, em decorrencia 
do honroso mandate que me foi conferido pelo nobre povo do meu Estado, que 
conta com a cooperagao de braslleiros de todas as Unidades da Federagao, reu- 
nidos num so esforgo de trabalho e progresso e legados entre si pelos anseios 
de paz e prosperidade com que Ihes acenam aquelas paragens acolhedoras e 
dadivosas. 

A circunstancia de conviver em Goias com patricios de todas as regioes do 
Pais deixa-me a vontade nesta Casa, onde devo sentir-me como se estivesse no 
meu proprio Estado. E se la eu tenho podldo contar com a estlma e com o 
apoio desses brasileiros que o escolheram para o campo de suas atividades, fazen- 
do-o bergo de seus filhos, aqui espero receber o calor da amizade e a acolhlda 
generosa de meus eminentes pares, o seu estimulo e a sua indispensavel colabo- 
ragao para as reinvidicagoes da gente goiana, que me fez portador de uma 
mensagem de simpatia e respeito ao Senado da Republica. 

Ao assumir a cadeira ocupada pelo meu ilustre patricio e correligionario, 
o Senador Juscelino Kubitschek de Oliveira, estou convencido da grande respon- 
sabilidade que recebo sobre os ombros, principalmente nesta bora conturbada 
da vida das nagoes, em que, de um lado, as desigualdades e as injustigas socials 
sofridas pelas massas, e, de outro, a ambigao, a cegueira do poder e o desprezo 
pela pessoa humana, que caracterizam a conduta de outros, representam uma 
permanente ameaga sobre a paz e a tranqiiilidade dos povos. 

E nesse clima de inquietagao e mal-estar, cujos reflexos vem abalando os 
fundamentos da ordem juridica dos paises da America Latina e de outros con- 
tinentes que por vezes tern ameagado a integridade de nossas instituigoes demo- 
craticas, que sou honrado em participar dos debates e decisoes com que o Con- 
gresso Nacional procura equacionar os graves problemas do Pais. 

Integrado, desde muito jovem, na politica e na administragao de meu Estado, 
pude, em longos anos de vida piiblica, recolher a experiencia de que a adminis- 
tragao publica alcanga os seus fins com mais eficiencia e rapidez quando se 
orienta num sentldo organico, isto e, quando transfere aos municipios, com os 
recursos financeiros reclamados e com a necessaria assistencia tecnica, a res- 
ponsabilidade da solugao de seus proprios problemas. Foi essa a orientagao que 
imprimi na administragao estadual, durante o meu Governo. 

Com mandato cujo termino se verlficou a 31 de Janeiro do corrente ano, pude 
transmitir ao meu eminente sucessor uma obra de Governo que se estendla por 
todos os quadrantes do Estado, levando novo alento e fundadas esperangas as 
populagoes do interior, na expressao maxima do aproveitamento dos pequenos 
recursos financeiros do meu Estado. 

Tendo assumido o Governo numa fase de agitagao politica eis, que as cor- 
rentes partldarias do Estado e do Pais se arregimentavam e comegavam e pre- 
parar a opiniao publica para a luta sucessoria que entao se avizinhava, compre- 
endla a necessidade de crlar nos municipios um clima de confianga capaz de 
tornar proficua a minha atuagao na gestao dos negocios do Estado, apesar dos 
fatores negatives, orlundos das circunstancias contlngentes. 
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Era bem de ver que, em face do crescente progresso do Goias, despertado 
para o Brasil e para o mundo como uma das mais promissoras unidades da 
Federagao e cujas possibilidades se ampliavam com o movimento da transferen- 
cia da Capital da Republica para o seu territorio, o periodo de Governo que 
entao se inaugurava era demasiado curto para uma obra de envergadura, 
que atingisse os aspectos fundamentais de suas reals necessidades. 

Senti que somente um planejamento objetivo, inspirado num sentido muni- 
cipalista, poderia corresponder as aspiraqoes do povo goiano. 

Dentro dessa orientagao, e reconhecendo as mais urgentes necessidades do 
Estado, procure! dar enfase ao trinomio educagao, estradas e energia eletrica, 
que indubitavelmente, resumia os elementos fundamentais do desenvolvimento 
economico do Estado numa repercussao imediata no trabalho e an vida do povo 
goiano. 

No primeiro caso, determine! a realizagao de jornadas pedagogicas, dirigidas 
por professoras de reconhecida capacidade, com a finalidade de levar ao maior 
numero de municipios novas tecnicas de educagao e de formagao da infancia, 
proporcionando aos professores das regioes mais afastadas uma orientagao 
vlgorosa e consentanea com as normas da moderna pedagogia. 

Ao mesmo tempo, procure! estimular, nao apenas na Capital, mais nos esta- 
belecimentos de ensino normal do interior, e com enfase especial, a formagao 
de professores primarios, atraves de bolsas de estudos concedidag a mogas dos 
diferentes municipios, para as tarefas do ensino em suas respectivas regioes. 

De par com essas providencias, procurava o Governo atender ao crescimento 
da populagao escolar do Estado, constituindo e equipando, em mais de oitenta 
municipios, predios escolares para o funcionamento de Grupos e Escolas, para 
o ensino fundamental na formagao basica, do cidadao brasileiro. 

Alem dessas medidas da maior importancia para a melhoria das condigoes 
de vida das populagoes do interior, particularmente das localidades sertanejas 
mais distantes, o Governo distribuiu mais de duas mil bolsas de estudo a 
j ovens dos municipios que ainda nao dispoem de estabelecimento de ensino 
secundario, a fim de facilitar e promover a integragao da juventude dos mais 
distanciados rincoes na vida social e politica do Estado. 

No setor de estradas de rodagem, tendo em vista os reclames dos municipios 
de maior importancia economica, o meu Governo construiu, em apenas dois anos, 
488 qullometros de estradas de primeira classe, ligando a Capital aos principals 
centres produtores do Estado; estradas pavimentadas entre Goiania—Trindade e 
Goiania—Inhumas; 2,156 metres de obras-de-arte, entre pontes de concreto 
armado, pontes mistas e de madeira; realizou a recuperagao e a reconstrugao de 
15.153 qullometros de estradas municipais, denominadas da produgao, porque 
faziam a ligagao facil e economica do ponto da produgao na zona rural com o 
centro urbano de consume, de tal maneira que os produtos agricolas e pecuarios 
necessaries a alimentagao do povo fossem transportados a baixo custo, influindo 
assim de maneira fundamental no prego para o consumidor urbano. Permane- 
ceram os custos ao alcance da capacidade aquisitiva das massas trabalhadoras 
urbanas e em conseqiiencia melhor recompensa financeira para o produtor rural, 
num sistema que visava acima de tudo atender a estabilizagao do custo de vida 
tanto no campo quanto nas cidades. 

No setor da energia eletrica, em que pode o meu Governo apresentar um 
vulto auspicioso de realizagoes, foram beneficiados, atraves do sistema da 
Cachoeira Dourada e da Usina Rochedo, simultaneamente com a recuperagao e 
reconstrugao de pequenas usinas do interior, vinte e sete loaclidades e aproxi- 
madamente 15 outras com energia eletrica fornecida a oleo dieesel pela ausencia 
de outro meio de produgao, dando as administragoes municipais os elementos 
materials de que necessitavam para o fortalecimento de sua estrutura economica 
e o bem-estar do povo. 
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Deve-se salientar que apesar da aparencia dispersiva do esforgo do meu 
Governo ao atacar os problemas dos municipios do interior, as providencias 
desenvolvidas foram intelramente proficuas, o que se pode confirmar pelo ritmo 
do progresso que hoje assinala a vida da maioria dos municipios goianos, ritmo 
este de poucas decadas. 

Ao trazer para esta Casa, Senhor Presidente, a enumeragao das realizagoes 
do Governo de Goias, durante minha gestao, nao tenho a intengao de fazer 
minha autopropaganda como administrador, mas, simplesmente, a de enaltecer 
o sentido munlcipalista que orientou minhas obras de Governo, prometida ampla- 
mente da campanha de candidate e realizada no trabalho de Governador do 
Estado. 

Sou partidario do municipalismo, como norma de administragao organica, 
porque € levando os meios de progresso aos municipios que se consegue cons- 
truir, em bases solidas, a grandeza da nagao. 

E agora, quando o Brasil se encontra sob o sistema parlamentarista de 
governo e necessario o estabelecimento de normas e a fixagao de rumos que 
atendam a realidade nacional, tanto na organizagao administrativa quanto na 
estrutura social dos municipios brasileiros. fi fundamental que seja a organizagao 
brasileira de base firmada na reorganizagao da comuna e do municipio, permitindo 
um crescimetno natural e tranqiiilo de todo o Pais. 

Sou dos que pensam que todo piano de Governo, no aspecto dos empreen- 
dimentos da administragao, nao pode fugir a orientagao comunitaria se deseja 
efetivamente estlmular as fontes de riqueza e dar condigoes de bem-estar as 
regioes produtoras do Pais. 

As grandes obras de infra-estrutura nacional que vem sendo realizadas no 
Pais necessitam de compleraentagao local, porque em contrario, assistiremos o 
homem inerte diante da oportunidade que o esforgo e o sacrificio de uns ofe- 
recem improdutivamente a outros. 

A solugao urgente dos problemas fundamentais da Patria brasileira nao 
pode esquecer ou raenosprezar a realidade nacional gritante: a penuria do 
homem brasileiro e a pobreza extrema da sua cidade. 

Sr. Presidente, no Senado da Republica, nesse sentido, temos, para a popu- 
lagao sertaneja do Brasil, a discussao e votagao rapida da Emenda a Constituigao 
n.0 6 de 1961 que institui nova descriminagao de rendas em favor dos municipios 
brasileiros. Colocamos, data venia, entre os que entendem que somente poderao 
constar dos orgamentos municipals os tributes referidos na emenda acima desde 
que ela seja transformada em lei e faga parte do orgamento da Uniao para o 
proximo ano de 1962. Os Estados e os Municipios, creio, pelo menos em Goias 
e assim, seguiram os principios orgamentarios fixados pela Carta Magna, dai a 
rigorosa fixagao da receita e despesa. 

fi urgentissimo, portanto, a votagao da emenda para que ja no proximo ano 
faga produzir os seus efeitos no custeio das despesas municipals, no desenvolvi- 
mento economico dos municipios e no progresso social do interior brasileiro. 

E escusado dizer, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que nesta como 
em aualquer outra de minhas eventuais passagens por esta Casa, em substituicao 
ao llustre titular da cadeira que ora ocupo, nao abandonarei o proposito de 
contribulr, com todas as minhas energies, para a solugao dos problemas das 
diferentes regioes do Pais, o mesmo esperando merecer da bondade e do espirito 
de colaboragao dos Senhores Senadores, no que se relaciona com os interesses 
do Estado que aqui represento. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, sob o titulo "Medeiros e Albuquerque 
e o Parlamentarismo", publica o vespertine carioca O Globo de ontem, colabo- 
ragao da lavra de Rubens Falcao, que nao posso deixar de ler desta tribuna, a 
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fim de que conste dos Anais desta Casa, sobretudo para flxar as tendencias de 
opinioes em tomo do sistema de governo implantado no Pais com a promulgagao 
do Ato Adicional n.0 4, desde entao ja incorporados os seus principios politlcos 
ao texto da Constituigao da Republica. 

Dentre as manifestagoes nesse sentido, exteriorizadas atraves dos meios de 
divulgagao — imprensa, radio e televisao — esta, do artlculista Rubens Falcao, 
veio bem a tempo, quando ja se acaloram, generalizando-se, os debates sobre o 
momentoso assunto, do Norte ao Sul, das planicies amazonicas aos pampas 
gaiichos, do que dao vivo testemunho a preferencia dos estudiosos pelo empol- 
gante tema em causa, veiculado abundantemente pelos jornais, e os dialogos 
promovidos pelos animadores de programa de radio ou televisao. 

A colaboragao de Rubens Falcao traz subsidies interessantes sobre os quais 
devem meditar os que ainda teimam em fazer ressurgir das cinzas um regime 
que seus proprios arautos, entre nos, lamentavelmente, se encarregaram de des- 
lustrar ou desnaturar aos olhos atonitos de uma nagao, mal completara os setenta 
anos de vigencia. 

Ei-lo, Sr. Presidente, o artigo em questao em todo o seu teor: 

"MEDEIROS E ALBUQUERQUE E O PARLAMENTARISMO 
Rubens Falcao 

Medeiros e Albuquerque, cujo desaparecimento em 1934 causou pro- 
fundo abalo a sociedade dos homens de letras, foi uma inteligencia 
polimorfa. De uma curiosidade intensissima, abrangia todas as questSes, 
tendo sido no Brasil a primeira pessoa que falou em psicanalise e em 
testes mentals. Foi ainda escritor de merito singular e conferencista 
primoroso. Os que tiveram a boa fortuna de ouvi-lo alguma vez, sabem 
que estamos dizendo a verdade. Era, ademais, uma figura encantadora 
e de rara sedugao. 

Em 1914, no comego da Grande Guerra, residiu em Paris. Ai elaborou 
os capitulos que formam o seu pequeno grande livro — "Parlamentarismo 
e Presidencialismo no Brasil". Dele se fez nova publicagao em 1932, 
porque a primeira, de 4.000 exemplares, se escoara rapidamente. Conten- 
do materia atualissima, admira nao se tenha ninguem lembrado de 
reedlta-lo. Por outro lado, nao vimos ainda referenda nenhuma ao tra- 
balho do saudoso academico nas discussoes que, neste momento, vem 
sendo entabuladas sobre o assunto. Logo de entrada, Medeiros se declara 
francamente partidarlo do parlamentarismo. Assim e que, reportando-se 
a Intentona de 1930, escreve: "Os acontecimentos atuais provam, de um 
modo decisive, a superioridade do regime parlamentar. Se fosse nele que 
estivessemos, nao se precisaria, em caso algum, recorrer a Revolugao. Na 
absoluta normalidade do regime, um ministerio teria caido, outro teria 
subido, e o Brasil continuaria em paz. Porque ha, pelo menos, uma van- 
tagem que ninguem pode negar ao regime parlamentar; 6 aquele que 
pode corrigir mals facilmente os seus erros". 

Comenta-se a rapidez com que foi aprovada pelo Congresso a emen- 
da conseqiiente a remincia do Sr. Janlo Quadros. Mas, atental bem, 
igual_ rapidez verificou-se com o projeto do presidencialismo, para cuja 
adogao do mesmo modo nao houve debates, nenhuma propaganda, 
nenhuma consulta a oplniao publica. O Governo Provlsorio tinha inte- 
resse em resolver o problema, achava naturalmente que discuti-lo, dentro 
ou fora do Parlamento, seria perder tempo, procrastinar uma solugao 
que poderia ser tomada sem delongas. Medeiros procura demonstrar, a 
proposito: 1.° — Que o regime presidencial foi uma surpresa e um logro; 
2.° — Que o progresso do Brasil, a partir de 1889, nao se fez por causa 
do regime presidencial, mas apesar dele; 3.° — Que historlcamente o 
regime presidencial e um aborto, por parada de desenvolvimento, do regi- 
me parlamentar 4.° ^— Que a acusagao de instabilidade feita ao 
regime parlamentar e injusta: o regime presidencial 6 estdvel para o 
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mal e instavel para o bem; 5.° — Que nao ha nenhuma incompatibili- 
dade entre o regime federative e o regime parlamentar: a maior nagao 
do mundo e uma federagao parlamentar, que abrange varias outras 
federagoes parlamentares; 6.° — Que o Presidente no regime presiden- 
cial e, de fato, irresponsavel; 7.° — Que o Presidente no regime parla- 
mentar pode ser escolhido conscientemente; no presidencial, representa 
sempre uma aventura; 8.° — Que os defensores do presidencialismo 
entre nos obedecem a moveis faceis de determinar; 9.° — Que o regime 
presidencial trouxe, como conseqiiencia fatal do seu mecanismo, uma 
corrupcao moral inominavel: ele e o regime das adesoes e traigoes; 
10 _ Que o regime parlamentar ja provou ser o unico que se adapta a 
indole do povo brasileiro. Sob cada uma dessas epigrafes, desenvolve a 
sua argumentagao, farta, brilhante, vigorosa. No capitulo, "verbi gratia", 
da responsabilidade dos depositaries do poder, aflrma o segulnte; 
... "nunca, em nenhum regime presidencial, nenhum Presidente foi 
punido, ao passo que varies ministros de governos parlamentares tem 
sido, alem de alijados do governo, processados e condenados. Ha exemplos 
disso na Franga, na Suecia, na Italia, a questao de fato". 

E paginas adiante: ... "ainda uma vez se deve dizer — o regime 
parlamentar, por mais que o falsifiquem e desnaturem, exige um minlmo 
de competencia dos homens que aspiram ao poder supremo. O regime 
presidencial nao tem, para baixo, nenhum limite. A experiencia esta 
felta"! 

Como argumento decisivo, apresenta este: "Com o regime parla- 
mentar, nenhum dos homens de valor da Republica teria sido impedido 
de exercer o poder. Pensem nos Presidentes que se assinalaram pelo seu 
merito e verao que, na republica parlamentar, mais de uma vez Ihes 
teria sido possivel chegar a presidencia do Conselho. Em compensagao, 
com o regime parlamentar, mesmo desnaturado, mesmo aplicado do 
pior modo, o Brasil nunca chegaria a um ministerio. Hermes, nunca 
teria certos chefes politicos que o desgragam e infelicitam". Nao ha, 
evidentemente, como deixar de reconhecer essa verdade. Como disse ha 
bem pouco o insuspeito Sr. Jose Augusto, em entrevista a O GLOBO, 
"com a instituigao do presidencialismo foram-se a paz e a tranquilidade". 
(Enumera, a seguir, ocorrencias diversas em abono da sua assertiva, 
desde a dissolugao do Congresso, pelo Marechal Deodoro, ate a inespe- 
rada remincia do Sr. Janio Quadros). 

Absurdo, verdadeiro absurdo estamos presenciando nesta hora ainda 
efervescente da vida nacional: a campanha, por todos os titulos ingloria 
e impatriotica, dos que pretendem a reallzagao de um plebiscito que 
somente podera fazer-se nove meses antes de chegar a seu termo o 
atual periodo presidencial. Receiam talvez que o povo, esclarecido ate 
Id sobre as vantagens do novo regime, venha a sufraga-lo e, destarte, 
a sufocar multas esperangas. Para os que pensam dessa maneira, resta 
o suave console..." 

Sr. Presidente, era o que tinha a tratar na oportunldade desta tribuna, 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Vivaldo Lima, o Sr. Gilbert© Marinho 
deixa a Presidencia, asumindo-a o Sr. Mat hi as Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Tem a palavra o nobre Senador 
Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, ontem, comerciantes, pessoas de 
responsabilidade, moradores da cidade de Brasilia reuniram-se e resolveram tomar 
uma deliberagao. 

Esta ocorrendo no Dlstrito Federal um fato que ja se tornou notorlo: os 
proprietaries de casas comerclais que aqui se instalaram, sob os melhores auspi- 
cios e que esperavam mesmo que houvesse progresso na cidade, sentem-se desa- 
nimados e descrentes de qualquer possibilidade de fixagao pennanente em 
Brasilia. 
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O rnimero de desempregados e enorme, sobretudo daqueles que vieram do 
Nordeste, animados com a construcao da Nova Capital, e com o desejo de aqui 
se fixar. 

Os advogados — e revelou-me um deles — estao, de certo modo, surpreendi- 
dos com o que esta ocorrendo em Brasilia: titulos para protesto, promissorias 
tambem protestadas, e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital em debito 
com as companhias construtoras. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SB. LIMA TEIXEIRA — Com todo prazer. 
O Sr. Pedro Ludovico — Dizem mesmo que o debito vai a cinco bilboes de 

cruzeiros. 
O SB. LIMA TEIXEIBA — Realmente esse e o debito da NOVACAP. Ha, em 

Brasilia, Sr. Presidente, e todos nos o estamos percebendo, um desanimo, um 
desinteresse terrivel pela cidade. O novo Governo que se instala tera que volver 
suas vistas, com grande empenho e grande interesse, para a Nova Capital. 

Sr. Presidente, acredito sinceramente que o Gabinete presidido pelo Sr. 
Tancredo Neves assim agira. Porque me incorporei entre aqueles que lutaram 
pela mudanqa da Capital e estou empenhado no proposito da fixagao definitiva, 
encarego e espero que o novo Governo parlamentarista lute, com grande interesse 
pela sobrevivencia da cidade, e proporcione recursos a Nova Capital, nao so para 
satisfazer aos seus compromissos, como tambem para que uma nova fase de 
progresso e prosperidade se apresente para Brasilia. 

Sr. Presidente, sinto por que aqui resido cumprindo o exercicio do mandate 
que o povo da minha terra me confiou — que se toma imperloso que o Governo 
tome urgentes providencias e de a demonstragao de que deseja a sobrevivencia 
e a continuidade da Nova Capital. 

Dirijo este apelo ao Gabinete, na expectativa de que o Primeiro-Ministro, 
Sr. Tancredo Neves, o atenda, pois ele nao e so daqueles que aqui vivem, mas 
tambem do proprio Senado Federal. 

Sr. Presidente, este o ccmentario que desejava fazsr. (Muito bem!) 
O SB. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Nao ha mais oradores inscritos. 
Lembro aos Srs. Senadores que hoje, as 21 horas e 30 minutos, se reunirao 

em sessao conjunta as duas Casas do Congresso Nacional, para conhecerem do 
veto presidencial as seguintes proposigoes: 

1) Veto presidencial (total) ao Projeto de Lei n.0 1.566, de 1960, na Camara 
dos Deputados e n.0 33, de 1960, no Senado, que equipara a extranumerarios 
mensalistas da Uniao, servidores das ferrovias federals incorporadas a Rede Per- 
roviaria Federal S.A., admitidos ate 30 de setembro de 1957 e que contem ou 
venham a contar 5 anos de exercicio (tendo Relatdrio sob n,0 22, de 1961, da 
Comissao Mista); 

2) Veto presidental (total) ao Projeto de Lei n.0 1.688, de 1960, na Camara e 
n.0 95, de 1961, no Senado, que estende os beneficlos da Lei n.0 3.483, de 8 de 
dezembro de 1958, ao pessoal tabelado do Departamento Nacional de Endemias 
Rurais (tendo Relatdrio, sob n.0 23, de 1961, da Comissao Mista). (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, deslgnando para a 
prdxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votagao em dlscussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 92, de 1961 

(n.0 4.029, de 1958 na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
ao Poder Judiciario — Justiga Eleitoral — o credito especial de Cr$ 13.950.473,90, 
para atender a despesa correspondente aos exercicios de 1952 a 1957 (em regime 
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de urgencia, nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento Interno, em virtude 
do Requerimento n.0 358, de 1961, aprovado na sessao de 27 de setembro), tendo 

PARECER FAVORAVEL da Comissao 
— de Finangas. 

2 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 134, de 1961 (n.0 2.394, de 

1960, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executive a participar da Socie- 
dade de Economia Mista Aqos Piratini S.A., em organizagao pelo Govemo do 
Estado do Rio Grande do Sul e da outras providencias (em regime de urgencia, 
nos termos do art. 330, letra "c", do Regimento Interno, em virtude do Reque- 
rimento n.0 383, de 1961, aprovado na sessao de 29 de setembro findo), depen- 
dendo de 

PARECERES das Comissoes 
— de Economia e de Finaneas. 

3 
Votaqao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.P 167, de 1959 

(n.0 255, de 1959, na Camara) que dispde sobre a inscrigao de funcionarios e 
serventuarios da Justiga em concursos publicos de provas e titulos, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS (sob n.os 278 de 1960, 11 e 540, de 1961) das 
Comissoes: 

— de Constituigao e Justiga (com a emenda que oferece, sob n.0 1-CCJ; 
— de Servigo Piiblico Civil. 

4 

Eleigao da Comissao Especial, de 7 membros, criada em virtude do Requeri- 
mento n.0 375, de 1961, aprovado na sessao de 28 do corrente, no prazo de 60 
dias, elaborar a reforma do Regimento Interno, a fim de adapta-lo ao regime 
parlamentar, promover o reexame da Emenda Constitucional n.0 4 e formular 
os projetos necessarios a execugao desse regime. 

5 

Eleigao de Comissao Especial para emitir parecer sobre o Projeto de Emenda 
a Constituigao n.0 7, de 1961 que altera a redagao do art. 63, n.0 I, da Constituigao. 

6 

Eleigao da Comissao Especial para emitir parecer sobre o Projeto de Emenda 
a Constituigao n.0 8, de 1961, que altera o art. 3.° da Emenda Constitucional n.0 4. 

7 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 39, de 1961, de autoria da Comis- 
sao de Constituigao e Justiga, que suspende a execugao dos arts. 76, 77, 78, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87 e 89 da Constituigao do Estado do Rio Grande do Sul e bem 
assim os artigos das suas Disposigoes Transitorias que aqueles se referem, visto 
haverem sido julgados inconstitucionais por decisao definitiva do Supremo Tri- 
bunal Federal. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a esssao as 16 boras e 15 minutos.) 



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

em 4 de outubro de 1961 

PRESIDfiNClA DO SR. MOURA ANDRADE E GUBERTO MARINHO 

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

Vivaldo Lima — Paulo Fender — Lobao da Silveira — Victorino 
Freire — Sebastiao Archer — Mathias Olympic — Joaquim Parente — 
Fausto Cabral — Fsrnandes Tavora — Menezes Pimentel — Dix-Huit 
Rosado — Salviano Leite — Novaes Filho — Ruy Palmeira — Lourival 
Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidlo Teixeira — Lima 
Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Jefferson de Agular — 
Arlindo Rodrigues — Gilberto Marinho — Milton Campos — Moura An- 
drade — Padre Calazans — Pedro Ludovico — Jose Feliciano — Lopes da 
Costa — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Mem de Sa — Guido 
Mondin. 

O SR. PRESLDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 34 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

O Sr. Mathias Olympio, 1.0-Suplente, servindo de 2.0-Secretario, 
precede a leitura da ata da sessao anterior, que, posta em discussao, 6 
sem debate aprovada. 

O Sr. Guido Mondin, 2.0-Suplente, servindo de l.0-Secretario, le o 
segulnte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

N.0 221 (n.0 de orlgem 520), de 29 de setembro, do Sr. Presidente da Repii- 
blica, restituindo autografos referentes a promulgagao do dispositivo mantido 
pelo Congresso Nacional, apos veto presidencial, no Projeto que se transformou 
na Lei n.0 3.928, de 26 de julho do ano em curso (que eleva a contribuigao finan- 
ceira estabelecida pela Lei n.0 3.039, de 20 de dezembro de 1956, que concede 
contribuigao financeira as empresas de transporte aereo, que explorem linhas 
dentro do Pais, para fins de reaparelhamento de material de voo.) 

OF1CIO 

N.0 106, de 22 de setembro, do Presidente do Conselho Federal de Engenharia e 
Arquitetura, transmitindo observagoes daquele orgao sobre o Projeto de Lei 
nP 33, de 1961, que dispoe sobre a instalagao de Conselhos Regionais de Enge- 
nharia e Arquitetura e da outras providencias. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expedlente. 

O Sr. Primeiro-Ministro Tancredo Neves pede-me comunique ao Senado 
que dara audiencia aos Srs. Senadores todas as segundas-felras, a partir das 
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quinze horas. Para facilitar a S. Ex.a, a Presidencia pos a sua disposigao o pro- 
prio Gabinete, onde o Sr. Ministro atendera aos Srs. Senadores. 

Ha oradores inscritos. 
Tetn a palavra o nobre Senador Nelson Maculan. (Pausa.) 

S. Ex.a nao esta presente. 
Tom a palavra o nobre Senador Novaes Filho. 
O SR. NOVAES FILHO — Sr. Presldente, venho trazer ao Senado a minha 

palavra, desprovlda de autoridade, mas plena de sentimentos de bom brasi- 
leiro, exortando sobretudo os parlameiitares e os jornallstas, que sao aqueles 
que maior influencia exercem nos rumos tragados a opiniao publica, a que 
exercitem os seus comentarlos em um torn rigoroso de cautela e de prudencia, 
nesta hora. 

Foi tao grande o choque que abalou o nosso Pals que ainda nao nos pode- 
mos considerar perfeitamente refeitos. Verifico, porem, que certos comentarlos 
e sugestoes poderao causar agitagoes, inquietar o esplrito piiblico, trazer a des- 
conflanga justamente agora que se restabelece a harmonia entre todos os brasi- 
leiros e volta a reinar um ambiente tranqiiilo para o trabalho, para a produgao, 
para o progresso. 

Sr. Presldente, tenho lido de alguns brilhantes comentaristas pollticos que 
certos setores da opiniao publica reclamam ate a convocagao de uma Assem- 
bleia Nacional Constituinte, por entenderem que o Congresso brasileiro nao se 
encontra, atualmente, em condigoes de corresponder aos anseios e as reivindi- 
cagoes do povo. 

Ora, Sr. Presidente, estamos praticamente as vesperas das eleigoes para a 
renovacao total da Camara dos Deputados e de dois tergos do Senado da Repii- 
blica. Se os governos de todos os palses, atendendo a impaciencia manifestada 
em certos setores no fervor pela conquista de certos ideals, convocassem as 
assembleias nacionais constituintes, terlamos a Constitulgao votada nos mais 
curtos period os, o que seria uma subversao completa dos valores jurldicos de 
cada povo que assim procedesse. Acusagoes se fazem ao Congresso, algumas deve- 
mos reconhecer — procedentes. Sabemos como e dificil a quaiquer entidade 
humana conduzir-se com a elevagao necessaria, maxime em se tratando de" 
orgao coletivo, cuja precipua preocupagao deve ser o bem da coletividade. Mas, 
nos ultimos e recentes fatos ocorridos no Brasil, o Congresso nao decepcionou 
a opiniao publica; ao contrario, deu-se por inteiro ao estudo, ao exame, ao enca- 
minhamento de formulas para que a grave crise fosse vencida de maneira supe- 
rior e harmonica, sem abrir mao das suas prerrogativas, defendendo como Ihe 
incumbe os principios constitucionais, e como e do nosso dever e do desejo do 
povo que nos elegeu para as duas Casas do Parlamento. 

O momento ainda se me afigura muito delicado, dai o apelo que fago, sem 
grande autoridade mas inspirado no meu patriotismo, para que as questoes 
sejam examinadas com a maior prudencia, evitando-se comentarios e suges- 
toes que, ao invds de revlgorar a paz, agitem os espiritos e deem ao Pais a 
impressao de estarmos vivendo horas de perigo e de dificuldades. 

Em outros setores, vemos opinioes que separam grupos nas Forgas Armadas 
e que atlngem ate a chefes milltares da mais alta categoria, situando-os em tal 
ou qual orlentagao, quando o que a todos incumbe e completar a grande obra 
que o Congresso realizou, atravds da mudanga do sistema de Govemo. Mudan- 
ga que, pela gravldade da hora em que se operou, como que equivale a uma anis- 
tia alta, patridtica, em grande estilo, importando no esquecimento, para que 
todos os valores nacionais se unam e, assim, evitem novos perigos a Republica e 
novos atentados k democracia. 

Comentarios de tal natureza, muito embora estribados na convicgao arrai- 
gada no esplrito dos seus autores, trarao, necessariamente, desassossego a opi- 
niao publica, sobretudo as populagoes do interior do Pals que se entregam ao 
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labor quotidiano e so desejam paz e tranqiiilidade, para poderem trabalhar e 
prospsrar. 

Sr. Presiiente, tenho lido opinioes tambem sobra falhas no funcionamento do 
sistema parlamentarista, que recentemente adotamos, e indago dos articulistas: 
quais foram os psriodos de funcionamento completo do sistema presidencialis- 
ta que vigorou por setenta anos em nosso Pais? Como viveu o presidencialismo? 

Em meio a agitagoes, a subversoes da ordem, a revolugoes, a ditaduras e, 
nao raro, ate a ma aplicagao dos dinheiros publicos e a dirstrizes nao condi- 
zentes oom os altos interesses da coletividade. 

Como pretender-se que o novo sistema, implantado ha poucos dias, apresen- 
te funcionamento inpecavel, quando sabemos que muitas dificuldades advirao da 
mudanga de tudo aquilo que se praticou durante setenta anos no sistema presi- 
dencialista, para normas de responsabilidade e de mobilidade de poder do 
Governo coletivo, a que estamos agora submetidos? 

Assim, Sr. Presidents, as criticas veiculadds por psssoas autorizadas e compe- 
tentes talvez gerem o desassossego e a desesperanga no espirito do povo brasi- 
leiro, quando nao ha, absolutamente, motivos que as justifiquem, sobretudo se 
considerarmos que passamos para novo sistema de Governo numa hora grave 
para a nacionalidade. O novo sistema veio porque dominava a consciencia do 
Par! amen to nacional, atraves de dois tergos da Camara dos Deputados que ja 
hviam subscrito a Emenda parlamentarista, de autoria desse eminsnte Apostolo 
da Democracia que e o Deputado Raul Pila. 

Essa consciencia ainda nao a haviam tornado todas as camadas sociais do 
Pais, de modo que teremos, pouco a pouco, que esclarecer os diversos setores 
da opiniao piiblica, sobretudo os setores administrativos, que ainda nao estao 
compenetrados da profunda mudanga que se opera em nossa Patria. 

Assim, nao devemcs esperar que o parlamentarismo, em poucos dias, fun- 
cione exemplarmente, sem equivocos, sem senoes, talvez mesmo sem maldade, 
porque e um sistema que so agora comeca, e que teve como hsranga a imensa 
soma de erros deixada pelo presidencialismo, sobretudo na ordem administra- 
tiva, e numa hora em que o Pais se debate em meio as profundas dificuldades 
geradas por um surto inflacionario gravissimo, que atingiu a proporgoes inespe- 
radas com as emissoss elevadissimas ocorridas nos quinze dias da crise por 
que passou a nacionalidade. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte 
O SR. NOVAES FELHO — Com todo o prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — O fato de o Deputado Raul Pilla haver pelejado, 

durante tantos anos, pela instituigao do regime parlamentarista no Brasil, por 
si so justificaria a vigencia do regime ha mais tempo. Portanto se uma circuns- 
tancia fortiiita nos obrigou a adota-lo formulemos os melhores votos para que 
os brasileiros compreendam a necessidade de faze-lo medrar, como e de direito 
e e de se esperar, a fim de que, no future, louvemos a obra desse admiravel par- 
lamentar que tanto tern lutado pela fortuna e pela grandsza do Brasil. (Muito 
bem!) 

O SR. NOVAES FILHO — Obrigado pelo aparte de V. Ex.a 

Sr. Presidente, a hora exige dos homens responsaveis e, principalmente, do 
Parlamento e da Imprensa, instituigoes que tern maiores possibilidades de influ- 
enciar o opiniao publica, a hora exige multa cautela e previdencia. Exige tam- 
bem um exame frio e acurado das condigdes que nos cercam e da maneira por 
que o novo sistema passou a vigorar em nosso Pais. Adotamos o parlamenta- 
rismo, como disse ha pouco, como uma especie de anistia ampla, patriotica, 
superior, em alto estilo; como um poder capaz de dirimir contenda terrivel 
entre duas partes litlgantes que ameagavam atirar o Brasil a guerra civil, de 
consrqiiencias funestas e imprevisiveis num Pais da extensao territorial do nos- 
so, que vive sob regime inflacionario tremendo e onde a fome fareja todos os 
lares. 
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precise, Sr. Presidente, que os homens de responsabilidade se compenetrem 
do papel que Ihes incumbe nesta hora grave da nacionalidade, sem perderem de 
vista que o parlamentarismo surgiu como formula conciliadora para evitar a 
luta que se abria em nossa Patrla; como formula conciliadora para trazer ao 
Poder o Sr. Joao Goulart, Vlce-Presidente da Republlca eleito para o sistema 
presidencial o qual, como Ihe cumpria, reclamava a exata observancia da Cons- 
tituiqao Federal, malgrado as restrigoes impostas pelo novo sistema. 

O parlamentarismo foi, portanto, a solugao aceita pelas forgas militares que 
impugnavam a posse do Vlce-Presidente Joao Goulart e por S. Ex.a que, num 
gesto que louvo e reconhego como de boa inspiragao patridtica, concordou em 
exercer a prlmeira magistratura com suas atribuigoes limitadas pelo novo siste- 
ma, para que a paz se restabelecesse no Pais. 

Sr. Presidente, essa primeira fase parlamentarista do Brasil requer, na sua 
execugao, muito tato; requer mesmo espirito de remincia e de sacrificio, porque 
o parlamentarismo adveio como elemento de concordia, de harmonia e de enten- 
dimento entre duas facgoes distanciadas no apreciar os acontecimentos que se 
abate ram sobre nds. 

Entendo que todos os bons brasileiros .sobretudo as elites, os homens de 
inteligencia e de cultura, aqueles que tern possibilidade de bem interpretar os 
acontecimentos, devem conduzir o povo brasileiro de modo a evitar novas agita- 
goes, novos vexames e novas imprudencias. 

Precisamos todos colaborar para que essa primeira fase parlamentarista no 
Brasil, mesmo nao sendo ainda a que desejariamos, de exercicio completo, 
modelar e exigente do sistema se exerga com harmonia e entendimento entre 
as duas partes que aceitaram a pacificagao dentro dos moldes apresentados 
pelo Congresso Nacional. 

Desejar que o parlamentarismo, implantado em hora tao dlficil e critlca da 
nacionalidade, funcione normalmente — como se desenvolve nas velhas nagoes 
que o adotaram por ser a essencia e a pratica mais elevada da Democracia — 
e Inconcebivel. Quern quer que assim exija estara fazendo obra de ma fe, com 
intuitos ocultos e langando a nacionalidade as faiscas de um novo incendio. 

Nds, no Parlamento Nacional, principalmente o Senado da Republica pela 
sua fungao especifica no sistema, temos todas as razoes para usarmos de mode- 
ragao, prudencia e sereindade. Devemos nos dedicar agora a uma agao de escla- 
recimento da opiniao publica, procurando por todos os meios e modos evitar 
interpretagdes apressadas e exigencies descabidas, a fim de que o novo sistema 
va, pouco a pouco, se desenvoivendo e, ao final, se exercite nos verdadeiros 
moldes. 

Com o decorrer do tempo, o povo brasileiro ira compreendendo a profunda 
diferenga entre os dois sistemas. O vigente, Govemo coletivo, Governo do Con- 
gresso, e governo do povo. O povo nao tern outro meio de manifestagao democra- 
tica senao atraves do Congresso por ele eleito e organizado. Logo, Sr. Presidente, 
e um Governo que possui mobilldade, Ao Ministro de Estado que se exceder no 
exercicio de suas fungoes, que se revelar sem aptidoes, sem competencia para a 
Pasta e sem as condigoes morals indispensaveis, a Camara dos Deputados dis- 
pensara do exercicio do cargo em nome do povo. Se o proprio Gabinete, no seu 
todo, amanha desmerecer da confianga publica, sera tambem substituido, para 
que novos homens, novas ideias, novas energias se empenhem no sentido de 
beneficiar a coletividade brasileira. 

O sistema anterior — isso e o que os jornalistas e parlamentares devem 
dlzer ao povo brasileiro — o outro sistema era o da ditadura legal. O Presidente 
da Republica organlzava o Ministerio ao seu llvre arbitrio e quando o Ministro 
errava, quando se tornava ate criminoso pela pratica de atos prejudiciais a 
coletividade, o Presidente da Republica, dentro da autoridade que encarnava 
em face da Const!tuigao, declarava: "Sera meu Ministro enquanto merecer a 
mlnha confianga". 
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Era o Govemo de um so homem, de uma so vontade, de uma so pessoa a 
oriental e dirigir, de acordo com o sen temperamento, o seu sistema nervoso. 

Agora nao, Sr. Presidente! Agora o Governo e de nos todos, e o Govemo do 
povo. E a Camara dos Deputados tem o dever indeclinavel de acompanha-lo 
passo a passo, para sentir se ele realmente procura a felicidade da Nagao, se 
abusa do poder, se comete negllgencias passiveis de criticas ou de punigao. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. NOVAES FILHO — V. Ex.B me da muito prazer. 
O Sr. Paulo Fender — Tive ocasiao de dizer neste plenario que adotava o 

Parlamentarismo, entendendo-o como ele realmente e; uma simples mudanga 
de forma do Poder Executivo, isto e, como se desse nova organizagao executiva 
ao Estado. Trabalhista de convicgdes cimentadas em muito idealismo, entendi 
mesmo, naquela conjuntura, que o parlamentarismo pudesse ser uma via de 
acesso, muito mais permeavel que o impendo presidencialismo, as conquistas 
sociais do povo brasileiro. E votei conscientemente nessa nova forma de Gover- 
no, dizendo desta tribuna o que V. Ex.a esta dizendo hoje, naturalmente com 
maior ilustragao e com o brilho de inteligencia que a mim me falta... 

O SR. NOVAES FILHO — Generosidade de V. Ex.a 

O Sr. Paulo Fender — ... mas, dizendo desta tribuna que nos temos poderes 
constituintes, outorgados pela propria Constituigao Federal, com excegao daque- 
les que se refiram a modificagoes que digam respeito a Pederacao e a Repu- 
blica. Na Democracia de Robespierre o povo fazia o que ele proprio podia fazer 
com suas proprias maos, e o que nao podia, fazia-o atraves dos esus represen- 
tantes. fi, por conseguinte, de reconhecer-se que o que o Congresso Nacional fez 
foi dar ao povo, com muito bem disse V. Ex.a, uma participagao mais atuante 
no Governo e uma fiscalizagao maior da coisa piiblica. Nos, trabalhlstas, encon- 
tramos, na convalescenga do Presidente Joao Goulart com o novo sistema, o 
espirlto de patriotismo que jamais Ihe faltou, certo esta ele, como nos outros, 
de que a causa trabalhista prosseguira. E prosseguira como sempre quls atraves 
de medidas leglslativas que, cada vez mais, aperfeigoem o dlreito social brasilei- 
ro. 

O SR. NOVAES FILHO — Muito obrlgado pela intervengao do nobre repre- 
sentante do Para. V. Ex.a, com seu aparte, ate me acode a memoria com um fato 
muito oportuno que vem mostrar a mobilidade, o melhor sentido do sistema sob 
o qual estamos, para atender as reivindlcagoes populares: o salarlo minimo, 
por exemplo. Se o Presidente da Republica, no sistema presidencialista, enten- 
desse de nao conceder a revisao dos niveis de salario minimo, para nao contra- 
riar sua politica monetaria, financeira ou economica, nlnguem serla capaz de 
demove-lo desse proposito, que era, aflnal, o de sua atribuigao constitucional. 

Agora, nao; agora o salario minimo val ser revisto porque nao e segreio 
para ninguem que o Parlamento, que representa o povo e tem ingerencia no 
Govemo, exige que asslm se faga, quaisquer que sejam as diflculdades a veneer. 
A verdade ai esta aos olhos de quem nao tem cegueira; com o custo de vida 
espetacular hoje dominante no Brasil, nao mais e possivel ao pobre, ao prole- 
tarlo sobreviver, porque ele se debate em melo a diflculdades tremendas, com 
um salario minimo que nao corresponde nem de longe as suas necessidades. 

Ai esta um ato que revela a mobilidade, a rapidez, a melhor senslbilidade 
do sistema em que nos encontramos, para acudir e soluclonar as reivindlcagoes 
do povo, desde que paregam ao Govemo de justlga. 

Sr. Presidente, nao desejo me alongar, embora mlnha presenga na tribuna 
reflita sempre a intengao de manlfestar meu ponto de vista, no desempenho do 
mandate que, imerecidamente, me conferiu o povo pernambucano. 

Os Srs. Aloysio de Carvalho e Paulo Fender — Nao apoiado! 
O SR. NOVAES FILHO — Muito obrigado a V. Ex.8*, mas sei bem que muitas 

outras vozes deste plenario poderao, com maior autorldade e melhor proprieda- 
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de do que a minha, versar assuntos da relevancia destes que agora estou tra- 
tando por entender que a hora 6 de serenidade, e de patriotismo, e de uniao 
nacional. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Multo bem. 
O SR. NOVAES FILHO — Esquegamos o passado, nao estejamos a revolver 

arquivos para saber qual a poslgao que ontem assumlu A ou em que ontem se 
colocou B. Ao inves, vamos somar, vamos reunir todos os que, embora defenden- 
do pontos de vista opostos, deram a sua palavra de honra, o seu assentimento 
patriotlco a solugao de concordia e de harmonia encontrada pelo Congresso 
Nacional. Nao M por que entrar em escavagoes odiosas, ao analisarmos essa 
grande obra de harmonia nacional que se deve ao atual Congresso brasileiro, 
para honra do Parlamento, e que e o programa, que e, mais do que isso, a ban- 
delra da liberdade e da democracia em nossa terra. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas). (O orador e cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. Novaes Fiiho, o Sr. Moura Andrade deixa 
a Presidencia, assumindo-a, sucessivamente, os Srs. Gilbert® Marinho e 
Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE (Gilb^rto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, serei breve nesta 
tribuna, porque apenas tenho a intencao de comunicar ao Senado que, estu- 
dando detidamente o problema medico-sanitario brasileiro, tenciono apresentar, 
na semana entrante, um projeto de lei que represente, realmente, o esforgo 
dos atuals legisladores no sentido de acudir com uma agao eficiente do Governo 
no as neoessidades medlcas do interior deste Pais. 

Dizem estatisticas recentes que cerca de novecen ;os municipios brasilelros 
estao a mingua de recursos medicos; nao tern sequer um medico. E, como se 
isso nao bastasse, ha um vicio de distribulgao dos medicos com relagao aos 
indices demograficos, nos centres populosos e nos centros mlseraveis. 

O ideal seria a proporcionalidade minima de um medico para cada um mil 
habitantes. 

Na Franga, dizem as estatisticas sanitarias, ha um medico para cada mil 
e noventa e tres habitantes; nos Estados Unidos, um medico para cada sete- 
centos e cinqiienta habitantes e, em nosso vizinho do Prata, isto e, na Argentina, 
ha a media aproximada de um medico para cada um mil, trezentos e setenta 
e oito habitantes. 

No Brasil, segundo estatistica de 1960, a relagao mh, isto e, medico-habi- 
tante, 4 de um medico para cada dois mil e quinhentos habitantes. Mas esta 
relagao de um medico para dois mil e quinhentos habitantes seria muito boa 
ainda, se a dlstribulgao de medicos pelo hinterland brasileiro fosse realmente 
eqiiltativa, equilibrada, mas tsmos em maos, estatistica verdadeiramente alar- 
mante. 

Vejamos a distribuigao de medicos nos municipios de Sao (Paulo, para 
citar um Estado organizado, que faz estatistica certa. Uma Comissao chefiada 
pelo professor Almeida Junior, que se cercou de notaveis sanitaristas a auxl- 
lia-lo na empresa, apurou que os municipios paulistas com indice mh mais 
elevados sao: Ribeirao Preto, com um medico para cada quinhentos habitan- 
tes; a cidade de Sao Paulo, que rlvaliza com o computo geral em Nova lorque, 
possue um medico para cada setecentos habitantes, e a cidade de Santos, um 
medico para cada oltocentos habitantes, 

Mas Sao Paulo tambem nao e uma maravllha de distribuigao de mddicos no 
meio demografico. Assim que surpreende dizer que o municipio de Mogi das 
Cruzes tern um medico para cada quatro mil habitantes, indo ao maximo de, 
em Guarulhos, exlstir um medico para dez mil habitantes. Isto em Sao Paulo. 
Em Cunha ha um medico para onze mil habitantes. 



- 56 - 

Quem conhece o norte brasileiro, ou a regiao que do centro percorre o 
resto do Brasil pela via sstentrional, sabe que andamos muitas legua.s para 
encontrar, as vezes, uma farmacia. Um medico e rarisslmo. 

Clinlquei em Minas Gerais, estado populoso, com boa assistencia medica. 
Qorri-lhe o hinterland palmo a palmo, em dorso de cavalo, fazendo a medicina 
empirica de outros tempos, embora me preze de ser medico moderno, e cons- 
tate! a mesma realidade. 

Cumpre assinalar, aqui, que no governo do inclito Senador Milton Campos, 
homem muito sensivel — eu o conhe^o pessoalmente, muito bem — as realida- 
des sociais do msio, que se preocupa, realmente, com a sorte do homem pobre 
brasileiro, o mineiro em particular, no governo de S. Ex.a levatou-se uma esta- 
tistica sobre o assunto que ofereceu os mais alarmantes resultados, que indu- 
ziam o Governo a tomar providencias drasticas. 

O Sr. Milton Campos — Permite V. Ex.a um a parts? 
O- SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 
O Sr. Milton Campos — Agradeco as referencias generosas de V. Exa 

O SR. PAULO FENDER — Cortando o aparte de V. Ex.a, perdoe-me o ter-lhe 
ferldo a modestia, mas nao o sabia em plenario. 

O Sr. Milton Campos — Confirmo o dspoimento de V. Ex.a sobre esse fato. 
Existe, realmente, uma carencia lamentavel de medicos no interior do Estado. 
Confirmo, ainda, que a estatistica que se levantou, causou impressao muito 
desagradavel, levando a administragao daquela epoca a multiplicar os Postos 
de Saiide, para que em cada unidade houvesse assistencia medica. O objeti- 
vo, entretanto, nao foi atingido, e nem o seria possivel. 

O SR. PAULO FENDER — Obrigado ao aparte de V. Ex.a que e um depoi- 
mento que muito me ajuda na seriedade com que possa ser apreciado meu 
dlscurso, pelos poderes competentes, dada a experiencia de V. Ex.a, como an;i- 
go governante de um dos maiores Estados da Federacao. 

Como sabe a Nagao, o Brasil se defronta com o analfabetismo, com a des- 
nutrijao e com a doenga. 

O analfabetismo esta sendo atacado rijamente pelos homens publicos deste 
Pais que se aperceberam do problema, que tantos tern atacado o que at6 nos 
fez — a nos traballiis:as — ficar um pouco recuados naquela campanha que 
vinhamos fazendo pelo voto do analfabeto. 

Estamos dando uma certa tregua. Acreditamos que o ritmo dessa campa- 
nha seja veloz e que o eleitoralismo brasileiro, muito breve, dela se beneficie, 
de modo a melhorar o indice eleitoral de um Pais de sstenta milhoes de 
habitantes, mas com apenas cerca de quinze milhoes de votantes. 

Sr. Presidente, ha desnutricao neste Pais, produzida pela fome, produzida 
pela insuficiencia de recursos em todo o norte brasileiro, principalmente, no 
Nordeste, por causas que podem ser suprimidas ou minoradas e nao o sao, pois 
se sabe que toneladas de arroz se perderam no Rio Grande do Sul, porque 
nart podiam ser transportadas para o nordeste faminto. 

Nao se compreende que, num Pais desnutrido como este, nao haja, por 
parte do Ministerio da Saiide, que tern competencia para faze-lo, uma distrl- 
buigao racional de medicos pelo Interior da Patria, a fim de que, ao menos 
como educadores sanitaristas, corrijam o problema da desnutrigao, contribuin- 
do assim, para baixar o indice alarmante de mortalidade infantil. 

Nao se compreende que nos, legisladores, nao nos preocupemos com esse 
problema. Mas, como sei que nos preocupamos, tenho a certeza de que o meu 
projeto de lei, a entrar por estes dias nesta Casa, representa a vontade geral 
do Senado e da Camara deste Pais. 

O Sr. Femandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 



-57 - 

O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 

O Sr. Fernandes Tavora — Aludiu ha pouco, V. Ex.a, a deficiencia lastima- 
vel de distribui?ao de medicos por este imsnso Pais. Nada havera de estra- 
nhavel nesse fato, se nos nos lembrarmos, em primeiro lugar, de que as nossas 
Faculdades de Medicina formam poucos doutorandos. A quantidade de medi- 
cos que preparam e insuficiente para um pais com as dimensoes do Brasil. 

O SR. PAULO FENDER — Se V. Ex.a me permite interromper seu aparte 
apenas para entendermos, direi a V. Ex,a que, em I960, as vinte e seis Facul- 
dades de Medicina existentes no Brasil formaram mil quinhentos e setenta e 
oito medicos. Uma ninharia! 

O Sr. Fernandes Tavora — Qualquer Faculdade estrangeira forma mais 
do que isso. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a alude ao ponto crucial dos problemas 
nacionais. 

O Sr. Fernandes Tavora — Em segundo lugar, a mlseria que existe no inte- 
rior do Brasil_ nao convida os facultativos que, em geral saem pobres das 
Faculdades. Nao podem pois tratar de quern nao tsm possibilidades de recom- 
pensa-los. Alem disso, a falta de farmacias, enfermagem e de conforto nao 
animam o facultative a se instalar no interior do Pais. Devemos considerar 
ainda outra circunstancia; muitos desses jovens medicos tern recursos, mas 
resolvem nao segulr a proflssao. Por censeguinte, e mais um desfalque que 
sofre a Nagao. Devemos desejar e providenciar para que as Faculdades lancem, 
cada ano, maior numero de medicos e o Governo deve assegurar a esses facul- 
tativos condiqoes indispensaveis a uma existencia honrada e digna no interior 
brasileiro. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a sintetiza de maneira notavel meu pensa- 
mento, na fala que produzo nesta Casa. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a tern toda razao em pretender dar, pelo 
menos, um medico para cada municipio brasileiro. De fato, ha grande defi- 
ciencia de facultativos nas diversas comunas, mas, nao concordo com a justi- 
ficatlva do meu eminente e querido amigo, Senador Fernandes Tavora. 

O Sr. Fernandes Tavora — Sinto muito. 

O Sr. Pedro Ludovico — S. Ex.a disse que, em geral, as comunas brasileiras 
sao pobres e por isso nao comportam medicos. Conhsqo varios lugares, aqui 
em Goias, onde a pecuaria e a lavoura, muito desenvolvidas, proporcionam aos 
seus moradores situagao prdspera; contudo, la nao existem medicos. E que a 
maior parte deles prefere ficar nas cidades para nao enfrentar as dificuldades 
da vida no interior. Entretanto, la poderiam ganhar mensalmente elevadas 
somas no exercicio da sua profissao. Esses medicos se habituaram a acumular 
empregos, as autarquias e nas repartiqoes do Estado e da Uniao e, assim, a 
receber varios saldrios. Porisso preferem trabalhar num centro populoso a 
sofrer as angustlas e aborrecimentos das cidades do interior. 

O Sr. Fernandes Tavora — Como quer que seja, Ihes desagrada o interior 
do Pais. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado pelo aparte do nobre Senador 
Pedro Ludovico, meu colega medico. 

Nao estou porem de acordo com S. Ex.a na parte em que diz que os medicos 
acumulam vdrlos empregos nas grandes capitals e que, por isso, nao querem 
ir para o interior. Palo ex-catedra porque, mal me formei em medicina, nos 
idos de 1937, larguei um emprego publlco estavel, que havia granjeado por 
concurso, arrumei minha mala e fui para o interior. 
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Afirmo a V. Ex.a, nobre Sen ado r Pedro Ludovico, que a classe medica bra- 
sileira esta sofrendo a angustla dos parcos recursos financeiros de que "podem 
dispor, co ma estatizagao da medicina. Os empregos na previdencia social rendem 
pouco. Sociallzaram a medicina sem soclallzar o medico. 

A maioria dos medicos do Rio de Janeiro — para citar a cidade lider deste 
Pais —, ficou segregada nos suburbios por nao poderem viver na szonas urba- 
nas supercivilizadas. Chefes de familia sao obrigados a ter dols empregos, um 
num institute e outro na SAMDU ou em qualquer instltuiqao pardcular, a 
fim de amealharem parcos ordenados que, no montante, nunca ultrapassa 
cinqiienta mil cruzeiros. 

O Sr. Pedro Ludovico — Porque desejam ficar nas grandes cidades. 

O SR. PAULO FENDER — Por isso apresentei ao Senado um projeto de 
lei que facilltara a ida dos medicos para o interior a fim de que, atemorizados 
por esta ou aquela razao, nao deixa de prestar o concurso da medicina que 
aprenderam ao hinterland da Patria. 

O Sr. Luna Teixeira — Permits V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muito gosto. 
O Sr. Lima Teixeira — Ouco com toda atengao o discurso de V. Ex.a em 

defesa dos medicos. Efetivamerite, poucos municipios brasileiros tern condlgoss 
para manter servigo medico ou proporcionar ao medico nivel de vida que Ihs 
permlta condigna manutengao da familia. Recordo-me que, na Bahia, quando 
foram criados os postos medicos no Interior, pouquissimos foram os medicos 
que aoeitaram o cargo porque a remuneragao era insuflciente a sua perma- 
nencla no Municipio. O medico, ao conclulr o curso, prefer© permanecer nas 
grandes cidades ainda que lute no inicio com grande diflculdade a:e sua fixa- 
gao. Esta e a verdade, e V. Ex.a dlficilmente conseguira solugao para o pro- 
blema, ... 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a nao conhece o meu projeto. 

O Sr. Lima Teixeira — ... a menos que os medicos sejam encamlnhados 
para os Municipios com altos vencimentos. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a alude ao ponto fundamental do meu 
projeto, que e promover a fixagao do medico no hinterland. 

O Sr. Lima Teixeira — Exato. 

O SR. PAULO FENDER — O tempo de que disponho nao me permite ler 
os termos da minha proposlgao. Fa-lo-ei na sessao seguinte. Apenas formulei 
o preambulo do assunto, e alegro-me em ver que todos os colegas, medicos 
ou nao, nesta Casa, se mostraram interessados na minha tese. Na proxima 
vez em que ocupar a tribuna trarei dados positivos a respelto do meu projeto, 
que esta sendo datilografado. Submete-lo-ei mesmo a emendas dos nobres 
colegas a fim de que, ao sair desta Casa do Congresso Nacional para a Camara 
dos Deputados, represente o pensamento do Senado Federal quanto ao angus- 
tioso problema nacional, que nao e so de numero de medicos mas principal- 
mente, da distribuigao de medicos pelo interior do Pais. Se o Ministerio da 
Saude conseguir solucionar o problema, o medico do interior exeroera triplice 
fungao: a de clinico, a de sanitarista e a de educador sanitario. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bam! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilherto Marinho) — Estd esgotada a hora do Expe- 
diente. Contudo, de acordo com o art. 163 do Regimento Intemo, tem a palavra 
o nobre Senador Dix-Huit Rosado. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO — Sr. Presidente, encaminho d Mesa requerimento 
de informagoes, e o fago porque tenho encontrado, nos dltimos dias, publicadas 
como materia paga nos jomais do Estado da Guanabara, crlticas, por vezes pe- 
sadas, a atual administragao do Institute Brasileiro do Sal. 
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Estava convencido de que nao devia ocupar a tribuna desta Casa para falar 
sobre o assunto, atd que tomei conhecimento do discurso pronunciado h& dias, 
na tribuna da Camara, pelo nobre Deputado Pereira Nunes, focalizando o problema 
das usinas de produgao de sal a vacuo do Estado do Rio de Janeiro. Nesse dis- 
corso S. Ex.a, certamente de boa fd, defendeu pontos de vista e formulou acusa- 
goes que, se bem informado, jamais traria a publico com a responsabilidade do 
seu nome. Foi, sem diivida, o ilustre parlamentar fluminense envolvido na trama 
de sofismas dos grupos que vem movendo campanha sistematica e dispendiosis- 
sima contra a atual Administragao do Institute Brasileiro do Sal, no intuito de 
substitui-la por outra, que de mao forte ao monopdlio do sal, mantenha o privi- 
legio ilegal das cotas-extras e volte a fazer da distribuigao de praga maritima 
um poderoso instrumento para aniquilar os pequenos produtores. 

Repetirei a spalavras finals desse periodo, Sr. Presidente, para que o Senado 
tome bem nota: 

"... e volte a fazer da distribuigao da praga maritima um poderoso 
instrumento para aniquilar os pequenos produtores." 

Desejo oferecer ao nobre Deputado Pereira Nunes os elementos que Ihe foram 
sonegados por seus informantes, os quais com evidente malicia, induziram S. Ex.a 

a defender privilegios jd definitivamente cassados pela Justiga do Pais — e nao, 
como se tem dito, pelo atual Presidente do IBS. E d com esse alto propdsito de 
esclarecimento, vlsando restabelecer a verdade dos fatos, que vou encaminhar a 
Mesa requerimento para o Presidente do IBS por intermddio do eminente Minlstro 
da Industria e Comdrcio. 

Sr. Presidente, a finalidade do meu requerimento e evitar o erro em que 
incorreu o Deputado Pereira Nunes. 

De posse, entao, das informagoes virei a esta tribuna quantas vezes neces- 
sario, nao sd porque reputo o assunto de importancia vital, como para defender 
a atual administragao do Institute Brasileiro do Sal e, principalmente, a minha 
terra natal, o Estado do Rio Grande do Norte, o maior produtor de sal do Pais. 

Vou ler o texto do requerimento, porque Ihe dou a maior importancia. 

"Requeiro que seja o Institute Brasileiro do Sal solicitado a responder a esta 
Casa, por intermddio do Ministdrio da Industria e Comdrcio, os seguintes quesitos; 

1 — Quais, e a quern pertencem, as usinas de produgao de sal a vdcuo exis- 
tentes no Estado do Rio? 

2 — Em que ano foram concedidas cotas-extras a essas usinas? 
3 — Quando comegaram a produzir as usinas de sal a vacuo? 
4 — Outras firmas salineiras do pais pleitearam cotas-extras, alegando as con- 

cessoes anteriores? 
5 — Que reflexo tlveram as cotas-extras, que excederam em mais de 50% o 

total das cotas flumlnenses? 
a) sobre a economia dos demais salineiros do Estado do Rio; 

b) sobre os produtores das outras regioes do Pafs; 
6 — Qual a primeira firma do Estado do Rio a obter cota-extra e como reagiu 

quando outras pretenderam obter o mesmo privildgio? 

7 — Qual a opiniao do Departamento Tecnico do Institute sobre as cotas- 
extras, quando o assunto era objetivo de estudos? 

8 — fi certo que dois membros do Conselho Deliberativo do IBS, apds de- 
fenderem o privitegio das cotas-extras, foram nomeados para rendosos cargos no 
Estado do Rio de Janeiro? (Juntar, se possivel, copia da* atas do Conselho.) 

9 — Durante a ultima guerra houve falta de sal no pafs ou distribuigao 
desse artigo por falta de transporte? 
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10 — A produgao de sal em evaporadores a vacuo implica o emprego de 
mao-de-obra abundante, ou reduz a mao-de-obra antes empregada na produgao 
por evaporagao solar? 

11 — As usinas a vacuo obrigaxn ao gasto de divisas, tanto na sua aquisigao 
como no funcionamento? 

12 — O IBS tirou a essas usinas o direito de funcionar livremente? 
13 — Existe mercado amplo, na industria de transformagao, para o sal pro- 

duzido a vacuo? 
14 — Qual a restrigao legal a exportagao de sal? 
15 — No regime de contingenciamento em vigor, pode o IBS doar cotas? 

16 — As usinas a vacuo estao abastecendo a Cia. Nacional de Alcalis, ou usur- 
pando ilegalmente o mercado de cotas? 

17 — As usinas de sal a vacuo dispoem de cotas legais de exportagao?" 

Na prdxima semana virei a tribuna para defender os interesses da minha 
terra intransigentemente, veementemente. 

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

0 SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — EsU finda a leitura do expediente. 

H£ uma comunicagao a fazer a Casa. 

Na sessao de 25 de setembro foram feitas varias designagoes para substituir, 
nas Comissoes, Senadores licenciados. 

Houve, porem, engano relativamente aos Srs. Senadores Lobao da Silveira 
e Menezes Pimentel — o primeiro designado para substituir o Senador Ruy 
Cameiro na Comissao de Finangas, quando o devia ter sido na Comissao de 
Legislagao Social, e o segundo para esta ultima, quando a substitulgao a fazer 
— alias agora prejudicada pela volta do substituido — era a do Sr. Senador 
Sebastiao Archer na Comissao de Servigo Publico. 

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

REQUERIMENTO N.0 387, DE 1961 
Senhor Presidente: 

Requeiro que seja o Institute Brasileiro do Sal solicitado a responder a esta 
Casa, por intermedio do Ministerio da Industria e Comercio, os seguintes quesitos: 

1 — Quais, e a quem pertencem, as usinas de produgao de sal a vacuo exis- 
tentes no Estado do Rio? 

2 — Em que anos foram concedidas cotas-extras a essas usinas? 
3 — Quando comegaram a produzir as usinas de sal a vacuo? 
4 — Outras firmas salineiras do Pais pleitearam cotas-extras, alegando as 

concessoes anteriores? 
5 — Que reflexo tiveram as cotas-extras, que excederam em mals de 50% o 

total das cotas fluminenses: 
a) sobre a economia dos demais salineiros do Estado do Rio; 
b) sobre os produtores das outras regioes do Pais. 
6 — Qual a primeira firma do Estado do Rio a obter cota-extra e como 

reagiu quando outras pretenderam obter o mesmo privildgio? 
7 — Qual a opiniao do Departamento Tecnico do Institute sobre as cotas- 

extras, quando o assunto era objeto de estudos? 
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8 — fi certo que dois membros do Conselho Deliberative do IBS, apds de- 
fenderem o privilegio das cotas-extras, foram nomeados para rendosos cargos 
no Estado do Rio de Janeiro? (Juntar, se possivel, copia das atas do Conselho.) 

9 — Durante a ultima guerra houve falta de sal no pais ou ma distribuigao 
desse artigo por falta de transporte? 

10 — A produgao de sal em evaporagao a vacuo implica o emprego de 
mao-de-obra abundante, ou reduz a mao-de-obra antes empregada na produgao 
por evaporagao solar? 

11 — As usinas a vacuo obrigam ao gasto de divisas, tanto na sua aquisigao 
como no funcionamento? 

12 — O IBS tirou a essas usinas o direito de funcionar livremente? 
13 — Existe mercado amplo, na industria de transformagao, para o sal pro- 

duzido a v^cuo? 
14 — Qual a restrigao legal a exportagao de sal? 
15 — No regime de contingenciamento em vigor, pode o IBS doar cotas? 
16 — As usinas a vdcuo estao abastecendo a Cia. Nacional de Alcalis, ou usur 

pando ilegalmente o mercado de cotas? 
17 — As usinas de sal a vacuo dispoem de cotas legais de exportagao? 

Sala das Sessoes, 4 ds outubro de 1961. — Dix-Huit Rosado. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Sobre a mesa outro requerimentc< 
que ser^ lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 388, DE 1961 
Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgencia 

para o Projeto de Lei do Senado n.0 28, de 1960, que reorganize as Caixas Eco- 
nomicas Federals e da outras providencias. 

Sala das Sessoes, 4 de outubro de 1961. — Salviano Leite — Gilberto Ma- 
rinho — Gaspar Velloso, Lider do PSD. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — O requerimento que acaba de 
ser lido sera votado ao final da Ordem do Dia, 

Sobre a mesa redagoes finals que vao ser submetidas a apreciagao do Ple- 
nario, por se acharem em regime de urgencia. 

Discussao unica da redagao final do substitutivo do Senado ao Pro- 
jeto de Lei da Camara n.0 43, de 1961 (n.0 4.543, de 1974, na Casa de orl- 
gem), que altera o Quadro da Secretaria do Superior Tribunal Militar 
e servigos auxiliares e da outras providencias (redagao oferecida pela 

Comlssao de Redagao em seu Parecer n.0 560, de 1961). 
Em discussao a redagao final. 
Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esti aprovada. O projeto voltard a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar na Camara o estudo do substitutivo do Senado designo o 

Sr. Senador Heribaldo Vieira, relator da materia na Comissao de Constitulgao 
e Justiga. 

Discussao unica da redagao final da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Camara n.0 119, de 1961 (n.0 4.834, de 1959, na Casa de origem) 
que concede isengao de impostos de importagao e outros tributes hs 
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Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S. A. — USIMINAS — e a Compa- 
nhia Siderurgica Paulista (COSIPA) — projeto aprovado em regime de ur- 
gencia, nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, com emenda, 
na sessao de 29 de setembro (redagao oferecida pela Comissao de Redagao 
em seu Parecer n.0 561, de 1961). 

Em discussao a redagao final. 
Se neahum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a dis- 

cussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. O projeto voltara a Camara dos Deputados. 
Para acompanhar na Camara o estudo da emenda do Senado, designo o 

Sr. Senador Fausto Cabral, relator da materia na Comissao de Economia. 
Sobre a mesa indicagao que vai ser lida pelo Sr. l^-Secretario. 

£ lida a seguinte 

INDICAgAO 
n.0 4, de 1961 

Exm.0 Sr. Presidente do Senado Federal: 
Requeiro a V. Ex.a que, nos termos das disposigoes regimentals, sejam subme- 

tidos a apreciagao das Comissoes de Constituigao e Justiga, Finangas e Trans- 
portes os estudos apresentados pelo Professor Asp. Procopio de Carvalho e pelo 
Sr. Paulo Sampaio, a respeito da aviagao comercial brasileira, formulando os pro- 
jetos de lei para a solugao dos problemas suscitados ou indicando outras solugoes 
para as questoes denunciadas nos mencionados trabalhos. 

Sala das Sessoes, 4 de outubro de 1961. — Jefferson de Aguiar — Guido Mondin 
— Arlindo Rodrigues — Lima Teixeira — Jorge Maynard. 

(As Comissoes de Constituigao e Justiga, de Transportes, Comunica- 
goes e Obras Publicas e de Finangas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A Indicagao esta subscrita por 
Senadores em mimero suficiente para dispensar o apoiamento do Plenarlo. 

Vai as Comissoes competentes. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votagao em discussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 92, de 

1961 (n.0 4.029, de 1958 na Casa de origem), que autoriza o Poder Executive 
a abrir, ao Poder Judiciario — Justiga Eleitoral — o credito especial de 
Cr$ 13.950.473,90, para atender a despesa correspondente aos exercicios 
de 1952 a 1957 (em regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento n.0 358, de 1961, apro- 
vado na sessao de 27 de setembro), tendo 

PARECER FAVORAVEL da Comissao 
— de Finangas 

Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
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o seguinte o projeto aprovado, que vai a sanqao: 

PRO JETO DE LEI DA CAMARA N.0 92, DE 1961 
(N.0 4.029-B, de 1958, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a abrir ao Poder Judiciario — Justiga 
Eleitoral — o credito especial de Cr$ 13.850.473,90, para atender a des- 
pesas correspondentes aos exercicios de 1952 a 1957. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — E o Poder Executive autorizado a abrir ao Poder Judiciario — 
Justiqa Eleitoral — o credito especial de Cr$ 13.850.473,90 (treze milhoes oito- 
centos e cinqiienta mil quatrocentos e setenta e tres cruzeiros e noventa centa- 
vos), para atender a despesas correspondentes aos exercicios de 1952 a 1957, assim 
dlscrimlnadas: 

Tribunal Superior Eleitoral: 
Cr$ 

Impressao do terceiro volume de dados estatisticos   236.560,00 

Tribunals Regionals Eleitorais — Vencimentos; 
TRE do Rio Grande do Sul   3 .915.600,00 

SubstitulQoes; 
TRE do Rio Grande do Sul   360.606,10 

Gratificagoes adlcionais: 
TRE do Maranhao   61.451,70 
TRE do Plaui   3.286,00 
TRE do Rio Grande do Sul   352.040,00 
TRE do Rio de Janeiro   37.031,00 
TRE de Sergipe   83.313,00 

Gratificagoes de fungao: 
TRE do Rio Grande do Sul   192.000,00 

Gratificagao de Natureza Eleitoral; 
TRE do Amazonas   261.410,70 
TRE de Alagoas   40.500,00 
TRE do Ceara   122.776,10 
TRE do Distrlto Federal   1.734.000,00 
TRE do Espirito Santo   276.200,00 
TRE de Goiis   90.341,00 
TRE do Maranhao   141.496,70 
TRE de Minas Gerais   2.207.600,00 
TRE do Pard   341.933,00 
TRE da Paraiba   116.870,20 
TRE do Parand   182.752,70 
TRE de Pernambuco   444.218,00 
TRE do Rio de Janeiro   5.167,70 
TRE do Piaui   160.277,60 
TRE do Rio Grande do Sul   1.464.200,00 
TRE de Sergipe   73.155,60 

Salarlo-familla: 
TRE do Rio Grande do Sul   43.000,00 
TRE do Rio de Janeiro   450,00 

Auxilio-doenga: 
TRE do Rio de Janeiro   21.413,50 
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Despesas Gerais com Eleigoes: 
TRE do Ceara   
TRE de Goias   
TRE do Maranhao   
TRE de Sergipe   

28.000,00 
164.353,00 
223.393,00 
191.483,70 

Artigos de Expediente: 
TRE de Pemambuco   153.115,00 

Aluguel: 
TRE do Parana 120,000,00 

Telefones, telefonemas: 
TRE do Ceara   498,60 

Total 13.850.473,90 

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

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 134, de 1961 (n.0 2.394, 
de 1960, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a participar 
da Sociedade de Economia Mista Agos Piratini S.A., em organlzagao pelo 
Govemo do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providencias (em 
regime de urgencia, nos termos do art. 330, letra "c" do Reglmento Inter- 
no em virtude do Requerimento n.0 383, de 1961, aprovado na sessao de 
29 de setembro findo), dependendo de 

PARECERES das Comissoes 
— de Economia e 
— de Finangas. 

Esta sobre a mesa o Parecer da Comissao de Economia, que vai ser lido pelo 
Sr. l.0-Secretario. 

Da Comissao de Economia, sobre Projeto de Lei da Camara n.0 134, de 
1961 (n.0 2.394-B-60, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a par- 
ticipar da Sociedade de Economia Mista Agos Piratini S.A., em organizagao 
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
O projeto autoriza o Poder Executivo a participar da Sociedade de Economia 

Mista denominada "Agos Finos Piratini SA.", em organizagao pelo Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo da Sociedade e instalar, na zona carbo- 
nifera daquele Estado, uma usina sidenirgica para produgao de agos finos, com 
base no carvao nacional, e explorar industrias que, direta ou indiretamente, se 
relacionarem com esses produtos, mediante a subscrigao de Cr$ 1.000.000.000,00 
(um bilhao de cruzeiros) em agoes ordinarias ou preferenciais; outros disposi- 
tivos, complementares a esse, estao veiculados atravds da proposigao. 

Trata-se de projeto orginiario do Poder Executivo que, ao envia-lo ao Con- 
gresso, justificou-o atraves de Mensagem. Nesse documento foi explicado que a 
iniciativa visava a "proporcionar ao Poder Executivo os meios adequados a fim de 
que possa contribuir para o desenvolvimento de setores fundamentals da economia 
do Rio Grande do Sul". Refere-se, assim, ao que se passa com o abastecimento 
de energia eletrica — uma deficiencia conhecida e antiga do Rio Grande — e ao 

(A Comissao de Finangas.) 
Item 2 

E lido o seguinte 

PARECER N.0 562, DE 1961 
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problema ligado ao melhor aproveitamento economico da prodrnjao carvoeira 
gaucha, que se impoe. 

Na linha, justamente, dessa ideia, com vistas ao fortalecimento da estrutura 
economica do Estado, e que esta proposta a implantagao de uma usina siderurgica, 
tarefa a cargo da sociedade de economia mista de que fala o projeto. 

De tres diferentes angulos, em nosso entender, precisa ser visto o piano em 
questao. Primeiramente, cabe ressaltar o que significara, essa industria siderurgica, 
no aceleramento do processo de expansao economica de uma regiao qu ja nao 
encontra, na tradicional atividade agraria que desenvolve, a necessaria resposta 
ao problema de bem-estar e de sobrevivencia de todas as camadas de sua popu- 
lagao. Nao hesitaremos em admitir a esse respeito, resultados bastante promisso- 
res, como consequencia do empreendimento. 

O segundo angulo de observagao que nos impomos para analisar o assunto 
d o que se relaciona, de um modo direto, com as duas caracteristicas industrials 
da fabrica projetada. Referimo-nos &, utiiizagao, em niveis de alto consumo e de 
alto rendimento, de riqueza mineral ate agora subaproveitada na regiao; e, tarn- 
bdm, ao programa de producao previsto para a usina, qual seja, o de fornecer 
agos finos. 

Sao, a nosso ver, duas caracteristicas de enorme significagao. O consumo do 
carvao local, por exemplo, com a importagao das tecnicas reclaraadas para isso, 
e importante passo que damos a frente, no sentido da integragao — muito ne- 
cessaria, assinale-se — das velhas e das novas indiistrias do Pais, aos recursos 
energdticos e as materias-primas de que dispomos, de fato, no territdrio patrio. 
E a produgao de agos finos, por sua vez, representa o avango, tambem desejavel, 
no sentido da diversificagao de nossa produgao siderugica, com a elaboragao de 
multiples produtos de alta essencialidade para o consumo do Pais; isso ira, afinal, 
propiciar liberagao da massa de divisas hoje mobilizada para compra-los no mer- 
cado externo, tomando-a disponivel para outros fins relacionados com esse fim 
maior que d o desenvolvimento nacional. 

A ultima apreciagao, enfim, que achamos oportuno fazer sobre o projeto, e 
no que concerne a estruturagao da base empresarial da usina. Achamos que a 
forma adotada, de sociedade de economia mista, e extremamente feliz. E temos 
razdes diversas para fazer tal afirmativa. Sem julgarmos necessario evocar todas 
elas observaremos todavia que e de absoluta conveniencia, em pafses nas condi- 
goes faseoldgicas em que se encontra o Brasil, que o Estado participe sempre 
das iniciativas pioneiras orientadas no rumo da industria pesada; o Estado, ou 
melhor, o Governo representa, em tais paises, o maior agente do Poder Economico 
e, tambem, o unico que tern a obrigagao de programar investimentos, sem a preo- 
cupagao capitalista da rentabilidade a curto prazo. Finalmente, registre-se nesta 
linha de consideragoes, encerrando-as, que a forma organizacional escolhida nao 
e mais uma experiencia entre nds, ela ja foi testada e aprovada nessa realizagao 
vitoriosa que 6 a Cia. Siderurgica Nacional. A associagao da iniciativa estatal a 
iniciativa privada, propiciada na sociedade de economia mista, apresenta, entre 
outras a vantagem de assegurar os beneficios politicos e administrativos da pre- 
senga do Governo numa realizagao industrial, sem a indesejavel contrapartida do 
emperramento burocratico que prevalece, quase sempre, nos setores de adminis- 
tragao direta. 

O interesse publico esta, portanto, como vimos, atendido no projeto. E somos, 
por isso, favoraveis a ele. fi o parecer. 

Sala das Comissoes, 4 de outubro de 1961. — Gaspar Velloso, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Fernandes Tavora — Lobao da Silveira — Del Caro. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Mem de Sd para emitir parecer em nome da Comissao de Finangas. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, e o seguinte o parecer 
da Comissao de Finangas, que leio porque a materia se acha em regime de urgencia. 
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O Projeto de Lei n.0 134, de 1961, remetido, com mensagem do Poder Executl- 
vo, ao Congresso Nacional, autoriza a participagao da Unlao na Sociedade de 
Economia Mista Agos Piratini S/A, em organizagao pelo Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, e da outras providencias. 

Na mensagem que acompanhou o projeto, diz o Chefe do Poder Executive que 
o governo entende ser esta participacao uma forma de contribuigao federal, 
para o desenvolvimento do grande Estado Sulino, num dos setores fundamentals 
de sua economia, qual seja o relative a produgao siderurgica. 

De fato, juntamente com a produgao agropecuaria e a indiistria carvoeira, 6 
o setor energetico e sidenirgico, o de maior urgencia para o desenvolvimento do 
Rio Grande do Sul. 

Reorientando esta iniciativa original, que se limitava, apenas, a tragar e 
estabelecer normas para assinatura de convenios entre a Uniao e o referido Esta- 
do, para a instalagao de uslnas siderurgicas e termoeletricas, com base na bacia 
carbonifera local, achou a Camara dos Deputados, com real acerto, de oferecer 
substitutivo, atraves do qual, aproveitando iniciativa ja em curso sob o patrocinlo 
do governo estadual, a Uniao sera levada a participar da siderurgia de agos finos 
Piratini S/A, com a subscrigao de um bilhao de cruzeiros em agoes ordinarias e 
preferenciais. 

Para esse fim, o projeto, em seu art. 2.°, autoriza desde logo a abertura de 
um credito especial de 200 milhoes de cruzeiros, destinando-o ao pagamento da 
subscrigao inicial. 

A soma restante, de 800 milhoes de cruzeiros, sera integralizada mediante a 
inclusao, no Orgamento Federal, dos exercicios de 1962 e 1963, de parcelas no 
valor de 400 milhoes de cruzeiros, conforme estipula o art. 3.° do projeto em 
exame. 

Alem dessa providencia, relativa a participagao em si da Uniao no empreen- 
dimento, o projeto estabelece outros favores federals de que gozara a empresa 
Piratini S/A, como sejam: prioridade cambial para as importagoes que se fizerem 
necessarias; avals correspondentes as operagoes financeiras relacionadas com 
ditas importagoes; prazo de 5 anos de isengao no que toca ao imposto do selo; 
igual prazo em relagao aos impostos de importagao e de consume, taxas e demais 
emolumentos fiscais, ressalvadas sempre as cotas relativas a prevldencia social. 

No que diz respeito a organlzagao e estrutura da Sociedade, o projeto estipula 
que a diregao da Agos Piratini S/A seja composta de 4 membros: um por escolha 
da Uniao, dois pelo Estado, e um pelos demais acionistas, devendo este ser indi- 
cado pela Uniao enquanto os demais acionistas nao tiverem uma participagao 
de 5% no capital. 

No nosso entender, a participagao do Governo Federal na siderurgia de agos 
finos, tal como a disciplina o projeto que ora relatamos, sera das mais beneficas, 
quer para o Estado do Rio Grande do Sul, quer para a propria Uniao, cuja 
economia esta a exigir estimulos, da periferia para o centro, isto e, estimulos 
que antes resultem de iniclativas locals de grande porte, do que de medidas e 
providencias de carater exclusivamente federal. 

Garantida, como esta no projeto, a subscrigao pelo Estado do Rio Grande 
do Sul, de 51% do capital social, em agoes ordinarias (art. 11), o controle final 
da empresa sera sempre exercido pelo Governo do Estado, com a participagao da 
Uniao. 

Nestas condigoes, opinamos favoravelmente ao projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Em discussao o projeto, com 

pareceres favoraveis das Oomlssoes de Economia e de Finangas. (Pausa.) 
Nao havendo quem queira fazer uso da palavra, declare encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer como 

se acham. (Pausa.) 
Esta aprovado. 
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o seguinte o projeto aprovado, que val a san?ao. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 134, DE 1961 
(N.0 2.394-B, de 1960, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a participar da Sociedade de Economla 
Mista A?os Piratini S.A., em organiza^ao pelo governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Pica o Poder Executive autorizado a participar da Sociedade de 

Economia Mista denominada "Aqos Finos Piratini S.A.", em organizacjao pelo 
governo do Estado do Rio Grande do Sul, visando a instala^ao, na zona carboni- 
fera daquele Estado, de uma usina sidenirgica para produgao de a?os finos, com 
base no carvao nacional, bem como a exploragao de industrias que direta ou 
indiretamente se relaclonarem com este objetivo, mediante subscrigao de Cr$ 
1.000.000.000,00 (um bilhao de cruzeiros) em agoes ordinarias ou preferenciais. 

Art. 2.° — Para o pagamento inicial da subscrigao a que se refere o art. 1.°, 
€ autorizada a abertura de cr6dito especial de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos mi- 
Ihoes de cruzeiros). 

Pardgrafo unico. O credito especial de que trata este artigo sera registrado 
pelo Tribunal de Contas e automaticamente distribuido a Comlssao do Piano do 
Carvao Nacional. 

Art. 3.° — Para a integralizagao da quota a que se refere o art. 1°, sera 
incluida no Orgamento da Uniao, em cada um dos exercicios de 1962 e 1963, a 
dotagao de Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de cruzeiros). 

Art. 4.° — O Governo Federal concedera registro de prioridade cambial para 
importagoes que forem necessarias e os avals correspondentes as operagoes finan- 
celras relacionadas com essas importagoes. 

Art. 5.° — A empresa mencionada fica assegurada, durante o prazo de 5 
(cinco) anos, isengao de impostos do selo devido sobre os atos constitutivos da 
sociedade. 

Art. 6.° — A Sociedade gozara, pelo prazo de 5 (cinco) anos, de isengao de 
impostos de importagao e de consumo, de taxa de despachos aduaneiros, de emo- 
lumentos consulares para os equlpamentos, maquinismos, sobressalentes e aces- 
sorios, ferramentas, material refratario, estruturas metallcas e outros materials 
importados para instalagao e montagem, ressalvada a cota de previdencia social. 

§ 1.° — Os equlpamentos e materiais de qualquer natureza, importados pela 
empresa a que se refere o art. 1.° desta lei, jserao desembaragados, mediante 
portaria dos Inspetores das Alfandegas e gozarao de tratamento preferencial no 
tocante ao desembarago alfandegario e quaisquer outros tramites, podendo ser 
descarregados diretamente de bordo dos navios transportadores para o local das 
instalagoes sob fiscalizagao aduaneira ate que sejam ultimados os processes 
respectivos. 

§ 2.° — Para tornar efetivas as isengoes previstas nesta lei, o Poder Executi- 
vo, a medida que se processem as importagoes, expedira decretos nos quais serao 
especiflcadas as quantldades e a natureza dos bens isentos. 

Art. 7.°  Os favores constantes dos arts. 4.°, 5° e 6.° serao, tambem, asse- 
gurados a sociedades de economia mista que tenham por objeto a siderurgla com 
uso excluslvo do carvao nacional. 

Art. 8.° A Diretoria da Sociedade sera composta de 4 (quatro) membros, 
sendo um escolhldo pela Uniao, dois pelo Estado e um pelos demais acionistas. 

Paragrafo unico — Enquanto a participagao dos demais acionistas nao atin- 
gir a 5% (cinco por cento) do capital, o quarto diretor sera indicado pela Uniao. 

Art. 9.° — As agoes preferenciais da Uniao terao direlto de voto nos seguin- 
tes casos: 
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a) fixagao da remuneragao dos diretores, inclusive gratlficagSes; 
b) distribuigao de dlvidendos; 
c) constituigao de hipoteca; 
d) aumento de capital. 
Art. 10 — O representante da Uniao, nos atos constitutlvos da socledade 

e nas assembleias dos acionistas, sera designado pela Comissao do Piano do 
Carvao Nacional. 

Art. 11 — Fica assegurado sempre ao Estado do Rio Grande do Sul o direlto 
de subscrever, no minimo 51% (cinquenta e um por cento) das agoes ordinarias 
do capital social. 

Art, 12 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

Item 3 
Votagao, em dlscussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 167, 

de 1959 (n.0 255, de 1959, na Camara) que dispoe sobre a inscrigao de 
funcionarios e serventuarios da Justiga em concursos publicos de provas 
e titulos, tendo PARECERES FAVORAVEIS (sob n.os 278, de 1960, 11 e 
540, de 1961) das Comissoes de Constituigao e Justiga, com a emenda que 
oferece, sob n.0 1-CCJ; e de Servigo Publico Civil. 

A discussao desse projeto foi encerrada na sessao de 29 de setembro passado, 
nao tendo sido votado por falta de numero. 

Em votagao o projeto, sem prejuizo da emenda. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 
Em votagao a emenda. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Emenda n.0 1, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovada. 
E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 167, DE 1959 
(N.0 255-B, de 1959, na Camara dos Deputados) 

Dispoe sobre a inscrigao de funcionarios e serventuarios da Justiga 
em concursos publicos de provas e titulos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Os funcionarios e serventuarios da Justiga com mals de 5 (cinco) 

anos de pratica forense, que forem bachareis em cinecias juridicas e sociais, 
poderao inscrever-se em qualquer concurso publico de provas e titulos para preen- 
chimento de cargos nas repartigoes piibllcas federais, estaduais, municipals e 
autarqulcas, nas sociedades de economia mista e em quaisquer empresas estatals 
ou paraestatais, independentemente de inscrigao na Ordem dos Advogados do 
Brasil e as demais formalidades pertinentes a essa entidade. 

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

E a seguinte a emenda aprovada. 

EMENDA N.0 1 (CCJ) 
Ao art. 1.° de-se a seguinte redagao: 
Art. 1° Os funcionarios e serventuarios da justiga, com mais de 5 (cinco) 

anos de pratica forense, que forem bachareis em ciencias juridicas e sociais, 
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poderao inscrever-se em qualquer concurso piiblico de provas e titulos, para 
preenchimento de cargos nas reparti?6es publicas da Uniao, do DLstrito Federal e 
dos Territdrios, bem assim de suas autarquias, orgaos paraestatais e sociedades 
de economia mlsta, independentemente de inscrigao na Ordem dos Advogados do 
Brasil e das demals formalldades pertinentes a essa entidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A materia ira a Comissao de 
Redagao. 

Item 4 
Eleiqao da Comissao Especial, de 7 membros, criada em virtude do 

Requerimento n.0 375, de 1961, aprovado na sessao de 28 do corrente, para, 
no prazo de 60 dias, elaborar a reforma do Regimento Interne, a fim de 
adapta-lo ao regime parlamentar, promover o reexame da Emenda Cons- 
titucional n.0 4 e formular os projetos necessaries a execugao desse 
regime. 

Para a eleiqao da Comissao Especial o quorum regimental e de trinta e dois 
Senhores Senadores. 

Estao na Casa trinta e tres Senhores Senadores. 
Vou suspender a sessao por cinco minutos, a fim de que os Senhores Sena- 

dores se munam das respectivas cedulas. 
Esta suspensa a sessao. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta reaberta a sessao. 
Vai-se proceder eleigao da Comissao Especial. 
O Sr. l.0-Secretario fara a chamada do norte para o sul. 
Procede-se a chamada. 
O SR. PRESIDENTE (Gilbert® Marinho) — Votaram 34 Srs. Senadores. A 

apuragao acusa o resultado de trinta e quatro votos para os Srs. Menezes Pimen- 
tel, Gaspar Veloso, Heribaldo Vieira, Daniel Krieger, Argemiro de Figueiredo, 
Lima Telxeira e Aloyslo de Carvalho, que passarao a constituir a Comissao Espe- 
cial, criada em virtude do Requerimento n.0 375, de 1961. 

Item 5 

Eleiqao de Comissao Especial para emitir parecer sobre o Projeto de 
Emenda a Constituiqao n.0 7, de 1961, que altera a redaqao do art. 63, n.0 I, 
da Constituiqao. 

Suspendo a sessao por cinco minutos, para que os Srs. Senadores se munam 
de cedulas para a votagao. 

Estd suspensa a sessao. 
(A sessao e suspensa as 16 horas e 15 minutos e reaberta as 16 horas 

e 20 minutos.) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta reaberta a sessao. 

Vai-se proceder a chamada, que sera feita do sul para o norte. 

(Procede-se a chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) _ Votaram 34 Srs. Senadores. 

A apuragao acusa um voto em branco e 33 votos para os Srs. Senadores 
Daniel Krieger — Sergio Marinho — Milton Campos — Heribaldo Vieira — Lopes 
da Costa — Jos6 Feliclano — Lobao da Silveira — Jarbas Maranhao — Menezes 
Pimentel — Ary Vianna — Caiado de Castro — Cunha Mello — Paulo Fender 
— Salviano Leite — Aloislo de Carvalho e Lino de Mattos, para comporem :» 
Comissao Especial que dard parecer sobre a Emenda a Constituigao n.0 7. 
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Item 6 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 39, de 1961, de autoria 

da Comissao de Constituigao e Justiga, que suspende a execugao dos arti- 
gos 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 89 da Constltuigao do Estado do 
Rio Grande do Sul e bem assim os artigos das suas Disposigoes Transl- 
torias que aqueles se referem, visto haverem sido julgados inconstitucio- 
nais por decisao definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Na sessao anterior, um requeri- 
mento do nobre Senador Guido Mondin. solicitando a volta do Projeto a Comissao 
de Constltuigao e Justiga, nao foi votado por falta de numero. 

Em votagao o Requerimento n.0 386. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer senta- 

dos (Pausa.) 
Esta aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Em consequeneia da aprovagao 

do requerimento, a materia sai da Ordem do Dia para ser encaminhada a 
Comissao de Constituigao e Justiga, a fim de receber parecer. 

Terminada a materia constante da Ordem do Dia. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, pego a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra, pela ordem, o 

nobre Senador Aloysio de Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, perdoe-me V. Ex.a, eu 
nao estava atento ao desenrolar da sessao, e, por isso, indago de V. Ex.a se reali- 
zou a eleigao indicada no Item 6 da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — V. Ex.a tern razao. Sao duas as 
Comissoes Especiais, por se tratar de duas emendas a diferentes artigos da 
Constituigao. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Eu ainda indagaria da Mesa se ha algum 
criterio regimental quanto a composigao de Comissao Especial encarregada de 
dar parecer sobre emendas a Constituigao. 

Tenho vaga reminiscencia de que ha um criterio estritamente regimental a 
ser aplicado. Desejaria que V. Ex.a declarasse a Casa qual esse criterio, para 
que pudessemos verificar se as chapas distribuidas ao Plenario estao enquadra- 
das no criterio regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Como essas Comissoes se com- 
pdem de dezesseis membros, o principio geral e indicar os membros da Comis- 
sao de Constituigao e Justiga, substituindo-se tao-somente aqueles que, por 
motives especiais nao possam participar da Comissao. Essas substituigoes, 
entretanto, nao se processam ao arbitrio da Mesa, mas em concordancla, oom 
os lideres dos diversos Partidos, obedecendo tanto quanto possivel a represen- 
tagao proporcional. 

A eleigao de Comissao Especial para emitir parecer sobre o Projeto de Emen- 
da a Constituigao nP 8, de que cogita o Item 6 da Ordem do Dia, nao foi feita 
por comissao do Presidente eventual da Mesa. 

Houve, portanto, inversao involuntaria, tendo sido votado antes o item 7. 

Vou suspender a sessao por cinco minutos para que os Senhores Senadores 
possam munir-se de cedulas para eleigao da referida Comissao. 

Esta suspensa a sessao. 

(A sessao e suspensa as 16 horas e 30 minutos e reaberta as 16 boras 
e 35 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta reaberta a sessao. 
Passa-se a 

Eleigao da Comissao Especial para emitir parecer sobre o Projeto 
de Emenda a Constituigao n.0 8, de 1961, que altera o art. 3.° da Emen- 
da Constitucional nP 4. 

Vai-se proceder a votagao. 
O Sr. l.0-Secretario fara a chamada. 
Procede-se a chamada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Votaram apenas 31 Srs. Senado- 
res. 

Nao ha quorum regimental. Logo, nao serao apuradas as sobrecartas deposi- 
tadas na urna. 

A votagao se repetira na prdxima sessao, 
Igualmente, fica adiada a votagao do reqnerimento de urgencia lido na 

hora do expediente. 
Esta esgotada a raateria da Ordem do Dia. 
Ha oradores inscritos. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, pego a palavra para explicagao. 

pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, ocupo a tribuna apenas para soli- 
citar de V. Ex.a faga registrar na Ata dos nossos trabalhos a visita que hoje fez 
ao Senado o Professor Afcenatar Netto, Procurador da Previdencia Social, gran- 
de estudioso dos assuntos ligados a previdencia entre nos, e que acaba de ser 
consagrado, publicamente, por varias associagoes de classe, atraves de laureas 
conferidas pelos mais emlnentes catedraticos de Dixeito do Trabalho nas nos- 
sas universldades, merce do livro que editou, denomlnado "Curso de Previden- 
cia Sccial". 

Assim, assinalando, para efeito de registro, a visita do Professor Abenatar 
Netto ao Senado da Republlca, expresso o jubilo da bancada trabalhista diante 
de correliglonario muito apercebido das causas trabalhistas, em torno das 
quais tem produzido trabalhos da maior valia, merecendo, por conseguinte o 
aprego publico. (Muito bem!) 

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

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Sr. Presidente, eu havia elaborado um 
esquema que se destlnaria a uma apreciagao maior e melhor desenvolvida de 
temas de intsresse nacional. Entretanto, em virtude da premencia de tempo 
em que me encontro, porque terei de viajar para os Estados Unidos, em missao 
do Senado, lerei rapidamente o trabalho por mim elaborado. 

O esquema a que me refiro prende-se a solugao dos problemas vltais enfren- 
tados pelo atual Governo e se destina a constituir modesta e humilde colabo- 
ragao. 

a) Transformagao do SAPS, COFAP, SCA e Comissao de Silos e Armazens 
num so orgao com a finalidade de promover o fomento a produgao, financia- 
mento agricola, aquisigao e transporte da produgao agricola e pastoril com a 
sua colocagao nos mercados consumidores, como seriam controlados os pregos 
e evltado, quanto possivel, os intermediarios e agambarcadores na agao compe- 
titlva de assistencia as pop ul a goes. Ao Ministerio da Justiga e Negdclos Inte- 
riores competiria a orientagao, supervisao e fiscalizagao do orgao assim criado 
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— Revisao dos fretes maritimos, ferroviarios e rodoviarios, com a elimina- 
gao progre&siva dos onus que os oneram (impostos e pessoal excessivo). Mslho- 
ria do sistema atual com o aumento da tonelagem da marinha mercante, aqulsi- 
gao de vagoes e locomotivas, mais, principalmente, conservagao e aproveita- 
mento dos anteriormente adquiridos, atualmente utilizados ou passiveis de 
reforma e reparos. 

— Revisao da legislagao referente aos lucres extraordinarios, que deverao 
ser proibidos, fixando-se em 20%, no maximo, quaisquer lucros de pessoas fisi- 
cas ou juridicas. 

— Revisao da legislagao relativa ao imposto de renda, majorando-se pro- 
gressivamente a incidencia do onus fiscal, ate 100%, na absorgao dos lucros exces- 
sivos e dos rendimentos parasitarios e improdutivos. 

— Aprovagao da lei que regula a participagao dos empregados no lucro das 
empresas, como medlda de contengao dos egoismos funestos e de aplicagao de 
justiga dlstributiva. 

— Revisao geral dos vencimentos e vantagens atribuidos aos funcibnarios 
piiblicos, civis e militares, com a revogagao das leis de excegao e de beneficios 
pessoais. 

— Proibigao de admissao de funcionarios piiblicos ou servidores, nas repar- 
tigoes piiblicas ou entidades autarquicas, salvo mediante concurso piiblico de 
provas e no caso de extrema necessidade do servigo. Identicas medidas deve- 
riam ser adotadas pelas Casas do Congresso e pelos Tribunals. 

— Eliminagao do pagamento de subsidies a indiistria nacional, progressiva- 
menfce. 

— Redugao progressiva cos produtos gravosos na pauta das exportagoes dos 
produtos nacionais, com a analise das causas que os oneram e eliminagao dos 
gravames que impedem o seu comercio regular. 

— Modificagao da politica de pregos vigentes no comercio do cafe, que aten- 
de a exportadores e intermediarios, mas nao protege os produtores. Assistencia 
ao lavrador, permanente e eficaz, direta e pessoal, nos locals de trabalho e nas 
sedes municipals, com financiamento para a aquisigao de maquinaria e para a 
realizagao de trabalhos ou obras indispensaveis a melhoria do tipo do produto, 
no exercicio de comercio de competigao agressiva com os demais parses produ- 
tores, exportando-se toda a produgao, sem onus impostos ao Poder piiblico para 
enriquecer pessoas que vivem a margem da politica cafeeira. A dlregao e orien- 
tagao da politica cafeeira nao podera ser cometida a pessoas ligadas a grupos 
economicos ou vlnculados a interesses particulares de produtores, exportadores 
ou intermediarios de qualquer sorte. Eliminagao progressiva do confisco cambial 
e aplicagao dos agios — efetivamente — na assistencia tecnica e financeira a 
lavoura: Combate permanente, eficiente e indiscrlminado ao contrabando, com 
a instalagao de torrefagoes nos locais onde a colocagao do produto cru possa 
portanto servir aos criminosos propositos dos que recebem o produto in natura, 
e onde, portanto, o cafe seria vendldo em po e convenientemente preparado para 
o consumo local, exclusivamente. 

— Reforma agraria, tambem e especialmente no sentido de ocupagao dos 
espagos vazios do Pais, com a desocupagao de areas inospitas e improdutlvas 
no literal e nas regioes submetidas a seca, onde a teimosia governamental e o 
envergonhado interesse de politlcos tem apllcado — infrutiferamente — somas 
incalculaveis e esforgos sem conseqiiencia. Disponibllidade de energia hldro- 
eletrica ou termoeletrica no interior, a fim de propiciar a industrializagao rural 
e assegurar o conforto_ indispensavel a fixagao do homem na hinterland, como 
instrumento de produgao e de enriquecimento coletlvo. A agao timlda no INIC 
deve ser modiflcada, no sentido e na agao, para que, com maiores recursos, venha 
efetivamente a promover a colonizagao de terras incultas, aproveitando bragos 
disponiveis e sem possibilidade atual de aplicagao profissional. A estrada Belem— 
Brasilia podera constituir-se em marco orientador desta politica de utlllzagao 
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real, e de absorgao da crescente pressa demografica no Pais. Medidas de higiene, 
no exercicio da pedagogia orientadora do homem do campo, inclusive no que 
concerne a alimentagao, habitagao e exercicio da atividade profissional. O Ser- 
vigo Social Rural e a ACARES poderiam exercer essa mlssao, com real proveito 
para o pais. 

— Educagao e alfabetizagao, no sentido mais amplo, sem radio e sem 
televlsao em favor dos seus promotores, como medida de salvagao naclonal. 
Preocupacao com o enslno primario, secundario e profissional, essencial e prefe- 
rencialmente. Nem tanto desperdicio com o ensino universitario, que grassa 
epidemicamente em todo o Pais, na utilizagao de verbas vultosas, que poderiam 
ser apllcadas em favor de alunos que se destacassem efetivamente no secun- 
dario, admitldos, entao, por direito de conquista, nas grandes universidades, 
onde poderiam haurir conhecimentos especializados e atuais, servindo efetiva- 
mente a Nagao e a coletividade. Infelizmente, a mentalidade nacional ainda 
guarda os resquicios do trabalho escravo e, por isso, 6 julgado deprimente e 
humilhante o trabalho manual, o que provoca o marginalismo profissional, de 
mogos em permanente contradigao, revoltados e humilhados, com certificados 
e diplomas que nao desejariam possuir, mas que Ihes foram impostos pelo 
artiflclallsmo de csrtas convicgoes. Apresentando-se despreparados para o exer- 
cicio profissional sao obrigados a adotar outras profissoes. Dai Ihes vem a con- 
vicgao de injustlga social, integrando, entao, o grupo dos revoltados, com as 
omissoes e demlssoes que a propria personalidade Ihes determina, em detri- 
mento deles e da coletividade. 

— Reforma bancaria e, especialmente, redugao dos juros e eliminagao da 
burocratizagao dos bancos oficiais, fomentando-se o credito no sentido de eqiii- 
tativa distribuigao do capital, e a mais comezinha regra de moral administrativa, 
nao admite que alguns devem bilhoes e muitas nao conslgam centenas de cru- 
zeiros. Nem se admite que o credito possa constituir fator de destruigao ou absor- 
gao da riqueza. O combate a agiotagem, Clara ou mascarada, deve constituir 
meta irrenunciavel do Governo. 

— Politlca habltaclonal adequadamente elaborada e fielmente executada, 
para que aos braslleiros seja assegurado o minimo de conforto que a dlgni- 
dade humana exige, com a utilizagao dos recursos dos Institutes de Previdencia 
Social, da Fundagao da Casa Popular e outros que possam ser utilizados pela 
Uniao Federal, mesmo atraves de emissoes, pelos Estados e pelos Municipios, 
nas cidades e nas zonas rurais. Jamais para a construgao de obras suntuosas 
e de aparencia monumental, porem, dentro dos padroes aquisitivos dos menos 
favorecldos e economlcamente fracos, que so assim poderao gozar da assistencia 
que o Estado Ihes deve. Eliminagao imediata das favelas, que constituem causa 
de vergonda nacional, tambem para os que all sofrem as agruras da demissao 
governamental e para os que as veem na trlste exibigao da pobreza abandonada. 

— Rodovlas asfaltadas, ligando os centres produtores aos consumidores, ell- 
mlnando os custos de manutengao e conservagao dos veiculos e apressando a 
circulacao da riqueza nacional. O programa rodoviario nao pode ser atendldo 
segundo os fatores preponderantes, M muito, do poder politico. Deve ser orlen- 
tado no sentido do fomento do produto nacional e de desenvolvimento de zonas 
apropriadas ao cultivo da terra e a criagao da riqueza nacional. Nem 6 razoavel 
que as BR sejam construidas intercaladamente, em trechos_ isolados, segundo 
conveniencias e pedidos, como os servigos de terraplenagen sao destruidos pelas 
chuvas e as pontes e outras obras de arte ficam sem aproveitamento, aguar- 
dando indefinidamente que sejam executados outros servigos complementares. 
Sitios, fazendas e cidades surgirao a margem das estradas, porque elas garan- 
tirao outras possibllldades para a colocagao dos produtos agricolas nos mercados 
consumidores, com a Indlsfargavel vantagem de estimular a agao competltiva 
no comercio dos produtos essenciais a alimentagao. Acao corajosa e indomita 
no exercicio da politlca rodovi&rla € essencial, e a Nagao exige que deva 
ser enfrentado o problema. Pais continental, o Brasil sd podera ser assistido na 
sua ansia indestrutivel do desenvolvimento economico e de liberagao politica, 
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com a adogao e execugao planificada de um programa de governo que atenda 
as prementes necessidades nacionais. especialmente no que tange a assistencia 
ao homem e a qualificacao dos instrumentos Indispensaveis aos cometimentos 
que Ihe estao reservados pelo destine. 

Garantir e resguardar a saude dos cidadaos atraves da erradicaqao das 
formas endemicas e epidemicas das doenqas que restringem ou eliminam a agao 
produtiva, numa campanha persistente e honesta, com a aplicaqao integral 
de verbas destinadas para esses fins. Escolha de elementos humano capaz de 
atender a esses designios, no sacerdocio assistencial que Ihe compete executar. 
Integraqao na campanha dos varies orgaos assistenciais, que, disperses, pouco 
fazem e muitos se contradizem, com a supervisao do Governo, atraves de agentes 
idoneos e eficientemente instruidos para que se consiga unidade de aqao, dura- 
doura e eficaz. Na tenacidade das medidas adotadas e na viril realizagao dos 
pianos elaborados se encontrara a solucao de tao grave problema, que molesta 
a a?ao dos individuos e prejudica fundamentalmente o desenvolvimento social 
e economico. 

— Amparo e assistencia aos menores abandonados, eliminando-se a forma 
larvaria da delinquencia, com a criagao de institute perfeitamente aparelhado 
(elemento humano especializado, oficinas, estc.) e indispensavelmente auto- 
nomo. Funcionando sob a mesma orientagao, mas em regime de segregagao dos 
normals, haveria segao destinada aos menores readaptaveis, cujos antecedentes 
nao aconselhassem a convivencia com outros nao maculados pelos vicios, desvios 
da personalidade ou cometimentos delituosos. 

— Mas tudo isto so podera ser conquistado com a modificacao da menta- 
lldade nacional, especialmente pelo processus decorrente da permeabilidade da 
elite, que em lugar de ser dominants devera constituir-se em instrumento de cria- 
gao dominadora, respondendo permanentemente e sem timldez as incltagoes 
da realidade nacional, ou, ao contrario, vislumbrara a horrivel perspectiva da 
catastrofe, porque e preciso, com urgencia, descobrir e percorrer os caminhos 
que conduzem as vias de salvagao do homem, sem perecer na inocua tentatlva 
de salvar a sociedade em desintegragao, porque terrivelmente afrontada e enfra- 
quecida por terriveis fatores, que nao admitem apaziguamento, nem se submetem 
a domesticagao. Tudo isto, na moldura vital da fe, da honra, da dignidade e da 
vergonha, que constituem o cimento de coexistencla humana, de grupo e social. 

— Na expressao de Koestler, "a Historia nao tem escriipulo, nem hesitagoes. 
Inerte e infallvel, corre em diregao ao seu destino. Em cada curva do percurso, 
deposita o lodo que arrasta e os cadaveres dos afogados". 

— Na hora atual, os governantes nao podem utilizar-se dos metodos e sls- 
temas tradlcionais de agao politica, alimentando clientelas avldas ou atribuindo 
a grupos egoisticos as amplas parcelas dos beneficios estatais, que devem ser, 
ao reves, atribuidos — e como deveriam ter sido — a tantos quantos possam 
ser beneficiarios das influencias e do exercicio legitimo do poder, na sua disse- 
minagao, crescente, e sem limites outros que nao sejam os da ordem juridlca e 
os das llberdades democraticas, mas tambem, e preponderantemente, da preva- 
lencia do interesse coletivo sobre o individual. 

— Surgira indeclinavelmente para os que exercem o Poder e o desejam man- 
ter a opgao entre duas formas de comportamento, que Sao Mateus e Maquiavel 
enunciam nestes termos inconfundiveis, na contradigao das atitudes que eles 
marcam, vinculam e impllcam : 

"Que as vossas palavras sejam: sim, sim, nao, nao; porque tudo 
o que for mais do que isso sera inspirado pelo demonio." (S. Mateus, 
v. 37.) 

"Per vezes as palavras devem servir para mascarar os fatos. Mas 
isso deve suceder de forma que ninguem perceba; no entanto, se alguem 
o descobrir, devem ter-se a mao as necessarias justificagoes para as 
exibirem imediatamente." (Instrugoes de Maquiavel a Rafael Girolami.) 
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— Apercebam-se os que tem responsabilidade piiblica que o povo prefer© 
o tirano ao fan? ante e deseja recusas positivas em lugar das vas © falazes pro- 
messas. Almeja o Impossivel, muita vez, mas preferiria a negativa frontal a 
pretensa conoessao do que se apresenta descabido e contrario ao interesse geral. 
Na ansia egoistica, o postulante pede, mas sente que houve injustiqa no defe- 
rimento da solicitacao, algumas vezes, e se coloca contra quern Ihe deferiu o 
quinhao indevido, porque nele esta contido o fenomeno da identificagao psico- 
logica, de reaqao grupais na defesa dos cidadaos que a compbem. 

E nao ha diivida que as preferencias gerais se orientam no sentido dos prin- 
cipios ingenues e nobres, que nao agastam e nao dividem os homens. So os 
trapaceiros e farsantes se agrupam em torno doutras formulas © doutras aqoes, 
que os levam a derrota e a desmoralizagao, piores que a morte, porque sem 
conteudo e sem destino, 

A missao dos politicos e esta, indeclinavel, inalienavel e irrevogavelmente 
constituida pela outorga do mandato popular. Apenas devem lembrar-se de que 
os homens sao homens, e que, em politica, continuam a ser homens, sujeitos a 
certas leis imutaveis da natureza humana, para que nao sejam praticadas faltas 
grosseiras e imperdoavels, consoante pondera Siegfried na ilustragao de erudito 
livro de Jean-Jacques Chevalier — "As grandes obras politicas". 

As vias sao conhecidas para a consecucao dos fins sociais; devemos percorre- 
las sem tardanga, fulminando o "cmpirismo contemporiador", renunciando ao 
tradicionalismo das formulas que emperram e impedem o funcionamento da 
maquina estatal. 

So a coragem das decisoes e a vontade sinoera de executa-las podera aten- 
der ao proposito de debelar a crise com que se defronta as instituigoes democra- 
ticas, porque — sobretudo — o regime parlamentar constitui exasperagao de 
responsabilidade. mas dele nao resulta a solugao final dos problemas nacionais 
aos quais so a vontade dos homens e a vigorosa agao govemamental poderao 
solver, visando a seguranga intema e a sobrevivencla do regime. 

E o que esperamos do atual Governo; se fracassar, nao havera tempo para 
se Ihe cobrar a divida..., e e o que nao desejo, porque Ihe desejo todos os 
sucessos e Ihe desejo a melhor acao politica em favor do povo brasileiro. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESEDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Senador 
Lima Telxeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidents, nao era meu intuito ocupar a tri- 
buna esta tarde. Entretanto, li nos jornais uma entrevista, atribir'da ao ex-Pre- 
sldente Janlo Quadros que coloca mal o Congresso Naclonal; por isso, como 
Lider da Maiorla, em exerciclo, venho trazer meu protesto. 

A entrevista, da qual lerei alguns trechos, foi trazida de Londres pelo Sr. 
Jose Aparecido, que e, ou foi, secretario do Sr. Janio Quadros. 

Afirmei varias vezes nesta Casa, que o Sr. Janio Quadros nao se considerava 
eleito em fungao do apoio dos partldos que o acompanharam no pleito. Que 
o desprezo de S. Ex.a pelos parlamentares era de tal ordem que poucos dos 
Senadores que o apoiavam, tiveram ensejo de ser recebidos por S. Ex.a e de com 
ele se entenderem. O Sr. Janio Quadros nao escondia mesmo, repito, o desprezo 
que votava aos partldos politicos. Numa das ultimas entrsvistas que concedeu a 
imprensa brasileira e tambbm a alguns representantes de jornais estrangeiros, 
disse, alto e bom som, que as aspiragoes do seu govemo nao provinham de 
partidos politicos, nem mesmo daqueles que o haviam apoiado. 

O carater personalista de S. Ex.a revelava-se a todo momento e em todas as 
suas decisoes. Nunca entrou em contato com o Congresso Naclonal. 

Entretanto apos haver abandonado o poder, numa remincia que surpreendeu 
a todos os brasileiros, especialmente aos seus correligionarios, o Sr. Janio Qua- 
dros da entrevista a Imprensa, por intermedio do Sr. Jose Aparecido. 
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Farei, Sr. Presidente, ligeiros comentarios a essa entrevista, a fim de acentuar 
o torn das palavras do ex-Presidente da Republica. 

Diz a noticla: 
"Rompendo o silencio que tern mantido desde que renunciou a Pre- 

sidencia da Republica, o Sr. Janio Quadros, atraves de seu secretario 
particular, Sr. Jose Aparecido, em entrevista que a revista "Manchete" 
publica hoje, fez importantes revelagoes sobre as causas do seu gesto, 
ao mesmo tempo em que afirma que vai voltar as lides pollticas e 
anuncla o proximo langamento do "Livro Branco" de seu Govemo, que 
esta escrevendo em Londres, no qual seriam apontadas todas as causas 
de sua renuncia, inclusive a conspiragao e as "provocagoes sucessivas" 
do Govemador Carlos Lacerda contra sua politica popular." 

Nao lerei, para conhecimento da Casa, as palavras do Sr. Janio Quadros 
contra o Govemador Carlos Lacerda, pois nao quero veicular expressoes que 
envolvem, de certo modo, circunstancias de ordera pessoal. 

Quanto a questao dos creditos, nao me convem e nem seria capaz de traze-los 
ao conhecimento do Congresso. O Sr. Carlos Lacerda e adversario do meu Par- 
tido, mas eu nunca traria a publico as declaragoes do ex-Presidente da Republica 
a respeito de S. Ex.a nos termos em que foram colocadas. 

Nao posso, entretanto, me dispensar de fazer um comentario, agora no exer- 
cicio da Lideranga da Maioria, sobre outras declaragoes feitas por S. Ex.a a 
respeito do Congresso. Sobre estas nao posso calar, porque nao representam a 
verdade. Se sao verdadeiras as declaragoes que o Sr. Janio Quadros faz atraves 
do Sr. Jose Aparecido, S. Exa pratica um ato de injustiga, pois sempre viveu 
divorciado do Congresso e afirma determinados fatos que nao correspondem 
a verdade. 

Diz o Sr. Janio Quadros: 
"Politicos Nao Confiam 

— "Aos politicos, em geral, creio que Janio nao inspira confianga. Ao povo, 
sim. Deve-se, a proposito, acentuar que sua intimidade com o povo inspirou os 
politicos de todos os partidos, sucessiva ou simultaneamente, o desejo de utiliza-la 
como instrumento de atingir o poder, que o povo Ihes negava." 

A quem se refere o Sr. Janio Quadros? A que Partidos esta se referindo? 
Ao nosso nao e, certamente, porque nao apoiamos S. Ex.a na sua caminhada para 
o Poder. Aos partidos que o acompanharam na sua caminhada o Sr. Janio Quadros 
sequer faz justiga e expressa gratidao. Arrogante como sdi ser, como e do seu 
feito, diz que esses partidos o acompanharam porque esta era a maneira de 
galgarem o Poder. Acredita que esses partidos nao teriam possibilidades de alcan- 
gar o Poder a nao ser atraves da sua candidatura. 

Essa flagrante injustiga eu a apontei muitas vezes desta tribuna, ressaltando 
o papel extraordinario que exerceu a Uniao Democratica Nacional, quando des- 
prezou um candidate das suas hostes para marchar com o Sr. Janio Quadros e 
que, agora, recebe essa demonstragao do reconhecimento de S. Exa 

Mais adlante, diz: 
"Na sua carreira, foi ele apoiado ora pelo PTB, ora pelo PSD, ora 

pela UDN, o PL, o PDC, o PR, o PTN, o PSB, que se aproximavam ou 
se afastavam do lider popular ao sabor das conveniencias do momento." 

O Sr. Janio Quadros foi Deputado pelo Estado do Parana, apoiado pelo meu 
Partido. Nao sei como o Partido Trabalhista Brasileiro se lembrou de faze-Io 
Deputado Federal! Ao meu Partido, que realmente mais o combateu, o Sr. J^nlo 
Quadros demonstrava menos predilegao, Sao os contrastes da vidal Enquanto 
que aos partidos que o apoiaram com entusiasmo e certo idealismo o Sr. Janio 
Quadros agora os trata dessa maneira! 
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Prossegue o entrevistado: 
"So um partido, so uma forga politica foi coerente em relagao a 

Janio durante toda a sua vida piiblica: o Partido Comimista, que sem- 
pre o combateu do primeiro momento ao ultimo. So os comunistas 
nunca o apolaram. As demais forgas, inclusive as que formaram ao seu 
lado na ultima campanha, acompanharam-no no caminho do poder." 

A quem o Sr. Janio Quadros se refere nesta hora? A que partido se refere? 
Nos todos os sabemos. Continua ainda: 

"Nunca se integraram no seu Governo. Nao se identificaram com o 
programa de reformas e procuram dar a impresao de que as promes- 
sas feitas ao povo, pelo candidate, eram simples armadilha eleitoral." 

Acha S. Ex.a que os partidos nao acreditavam nas suas declaragoes. Mau 
juizo faz S. Ex.a desses partidos que, demonstrando grande interesse pela sorte 
do Pais, acompanharam S. Ex.a no poder. 

Sr. Presidente, diz S. Exa ainda que o partido que sempre o combateu foi 
o comunista. No entanto — vejam a contradiqao —, na rota que seguia, no 
campo da politica internacional, dava as maiores demonstragoes de aprego aos 
comunistas, a ponto de se apontarem como motive da sua renuncia os caminhos 
incertos que tomava na politica internacional. Entretanto, S. Exa diz que sempre 
combateu o Partido Comunista. 

Mais adiante diz o Sr. Jose Aparecido: 

"Nao contavam com a energia, a tenacidade e a honestidade politica 
e pessoal do Presidente, disposto a nao transigir com suas proprias con- 
vicgoes e a nao desalentar a confianga popular. Para que as forgas poli- 
ticas participassem formalmente do Governo, houve, naturalmente, tran- 
sigencia de parte a parte. Transigencia de Janio com a realidade, em 
nome do povo. Transigencia das forgas politicas com a realidade, com 
medo do povo." 

Ora, Sr. Presidente, nao posso admltir tais declaragoes do Sr. Janio Quadros, 
sobretudo as que mencionarei, constantes da sua entrevista: 

"O Presidente Janio Quadros, para permanecer fiel a Constituigao, 
que jurou obedecer, e aos compromissos com o povo, nao tinha outro 
caminho. A substancial maioria dos parlamentares resistia, como ainda 
agora resiste, a efetivagao das reformas de base, em nome das forgas 
reacionarias que representa." 

Como pode o Sr. Janio Quadros fazer tao absurdas declaragoes? Onde estao, 
nesta e na outra Casa do Congreso, os reacionarios que ele diz constituirem 
a maioria substancial do Parlamento? 

S. Ex.a encontrou nesta Casa — com excegao da minha pessoa, pois sempre 
o combati — todas as facilidades de que precisava para ver aprovada a indicagao 
de algum embaixador ou de algum projeto pelo qual se empenhava. O Congresso 
sempre deu o maior apoio ao Executive. No entanto, e assim que se expressa 
o Sr. Janio Quadros. No seu entender, as duas Casas do Congresso sao consti- 
tuidas, por substancial maioria, de reacionarios. 

Sr. Presidente, lango meu protesto mais veemente. 
Varios projetos de interesse coletivo por aqui tramitaram. Tais materias, 

vamos falar com a maior franqueza, sempre mereceram estudo acurado dos 
parlamentares. E aqui nao diviso partidos; nem os centristas, nem os mais apro- 
ximados da esquerda, nem os que entendem que devemos caminhar em sentido 
mais democratico, assistindo as massas trabalhadoras; nem aqueles que, por indi- 
ferentismo ou porque nao querem atirar-se de frente nas grandes campanhas, 
mantem sempre esse sentido mais alto da democracla. 



Nunca percebi, nesta ou na outra Casa do Congresso, qualquer partldo que 
se pudesse considerar revolucionario. O Sr. Janio Quadros foi, pois, de grande 
infelicidade ao fazer tal declaragao. 

Num dos topicos, S. Ex.a procura colocar muito distantes o povo e o Con- 
gresso, como se o Congresso nao fosse o mesmo povo. Aludiu S. Ex.a a descon- 
fianga dos parlamentares para com o Presidente, enquanto que o povo se 
mantinha fiel a ele. S. Ex.a distorceu de tal maneira o sistema representative 
que estabeleceu distingao entre o povo e seus representantes no Congresso 
Nacional. 

O Sr. Lopes da Costa — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo o prazer. 

O Sr. Lopes da Costa — Ao apartear o nobre colega, deixo bem claro que o 
fago particularmente, pessoalmente. Desejo, nesta oportunidade, solidarizar-me 
com V. Ex.a pelo seu pronunciamento sobre a personalidade do Sr. Janio Quadros; 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Lopes da Costa — Acabo de conceder pequena entrevista ao jornal O 
Globo justamente sobre declaragdes do Sr. Jose Aparecido, e os pontos de vista 
por mim all expostos coincidem, em parte, com as consideragoes que V. Ex.a 

ora faz. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado ao nobre colega. Sinto-me feliz 
por encontrar em jornal como O Globo receptividade para manifestagoes de 
protesto as declaragoes do ex-Presidente da Republica. No documento em quo 
apresentou sua remincia, dizia o Sr. Janio Quadros que fora premido pela rea- 
gao, sem explicar qual reagao. Toda a Nagao ficou em suspense sem saber, real- 
mente, o que motivara a atitude de S. Ex.a Agora, quando procura explica-la, 
a justificativa e irrisoria, porque — diga-se de passagem — o Congresso Nacio- 
nal, onde S. Ex.a nao tinha maioria, apoiou e aplaudiu os atos justos do seu 
Govemo. Contava mesmo com a simpatia dos congressistas para aplaudi-lq 
sempre que acertava. 

O Sr. Lopes da Costa — Simpatia varias vezes demonstrada no Congresso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — E de desejar-se que a imprensa independente do 
Pais se manifeste contrariamente a semelhante declaragao do ex-Presidente da 
Republica, que, alias, nao se pronunciou diretamente, como deveria fazer, mas 
atraves de um seu Secretario. 

Sr. Presidente, foi uma felicidade que o Sr. Janio Quadros tivesse renunciado 
a Presidencia da Republica. So hoje compreendemos o abismo a que S. Ex.a 

poderia atirar-nos, e ao Pais. 

Esta e a manifestagao do meu repudlo as injustas declaragoes do ex-Presi-t 
dente Janio Quadros, em defesa do proprio Congresso Nacional. As palavras de 
S. Ex.8 nao representam a realidade e nao expressam a verdade. Este Congresso 
nao e constituldo de reacionarlos, mas de homens independentes, mandat&rios 
do povo que tern defendido os interesses da coletividade. 

Era este o reparo que desejava fazer as palavras do ex-Presidente, na certeza 
de que assim procedendo defendo a dignidade desta Casa do Congresso Nacional. 
Nao ha no _ Senado Federal reacionarios, mas sim homens independentes que 
aspiram, aclma de tudo, o progresso do Brasil, a tranqiiilidade e a paz deste 
Pais, a sua grandeza e prosperidade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Nao ha mais oradores inscritos. 
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao designando para a 
proxima a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 
Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 1961, de autoria 

do Sr. Senador Nelson Maculan, que altera a Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro 
de 1952, que criou o Instituto Brasileiro do Cafe (aprovado, com emendas, em 
l.a discussao, em 27 do mes em curso), tendo 

PARECER da Comissao 
— de Redagao, oferecendo redaqao do vencido. 

2 
Eleiqao de Comissao Especial para emitir parecer sobre o Projeto de Emenda 

a Constltulgao n.0 8, de 1961, que altera o art. 3.° da Emenda Constitucional n,0 4. 

3 

Votagao, em discussao linica, do Requerimento n.0 388, de 1961, dos Srs. Sena- 
dores Caspar Velloso (como Lider do PSD) e Salviano Leite, solicitou urgencia, 
nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do 
Senado n.0 28, de 1960, que reorganiza as Caixas Economicas Federals e d4 outras 
providencias. 

Discussao linica do Requerimento n.0 95, de 1961, do Sr. Senador Jefferson de 
Aguiar, em que se solicita a convocagao do Sr. Ministro da Justiga para, em 
sessao previamente designada, prestar esclarecimentos sobre a publicagao de 
decretos e atos do Poder Executive com forga de lei, sem observancia da compe- 
tencia do Poder Legislative (Constituigao, arts. 63, 65, 66 e 67). 

5 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 77, de 1961 (n.0 2.135, de 
1960, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executive a abrir ao Poder Ju- 
diciario — Tribunal Superior Eleitoral — o credito especial de Cr$ 123.711.057,70 
para atender as despesas de qualquer natureza com a sua transferencia para 
Brasilia (incluido em Ordem do Dia nos termos do art. 171, n.0 I, letra "a", do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento n." 379, de 1961, do Sr. Senador 
Gilbert© Marinho, aprovada na sessao de 27 de setembro findo) tendo 

PARECER FAVORAVEL da Comissao: 
— de Constituigao e Justiga e dependendo de pronunciamento da Comissao 
— de Finangas. 
Esta encerrada a Sessao. 

(Encerra-se a Sessao as 17 horas e 20 minutos.) 



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

em 5 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. MATHIAS OLYMPIC 

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

Vivaldo Lima — Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino 
Freire — Sebastiao Archer — Mathias Olympic — Joaquim Parente — Fausto 
Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Novaes Filho — Jarbas 
Maranhao — Barros Carvalho — Ruy Palmeira — Silvestre Pericles — Afranio 
Lages — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixei- 
ra — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Jeffer- 
son de Aguiar — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto — Gilberto Marinho — 
Milton Campos — Moura Andrade — Pedro Ludovico — Jose Feliciano — Lopes 
da Costa — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Sauio Ramos — Mem de Sa 
— Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympic) — A lista de presenga acusa o 
comparecimento 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 discussao, e sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secretario, le o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES N.0s 563 e 564, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lcl do 
Senado n.0 32, de 1960, que manda adotar o exame psicotecnico aos can- 
didates a condutores de veiculos terrestres autopropulsores. 

Relator: Sr. Barros de Carvalho 
A atividade dos dirigentes de veiculos, sejam estes profissionais ou amadores, 

e das que exigem permanente controle e regulamentagao adequada, uma vez que 
ela esta intimamente relacionada com a seguranga da vida do profissional e de 
terceiros. 

A quantidade enorme de desastres, verificada no Brasil, a maioria deles por 
culpa de abuses ou impericia do condutor do veiculo, de ha muito vem reclaman- 
do das atuoridades publicas medidas positivas, capazes de, senao eliminar, pelo 
menos diminuir os acidentes do trafego. 

II — Para atinigr tal objetivo, o eminente Senador Geraldo Lindgren apre- 
sentou o presente projeto, mandando adotar, em carater obrigatorio, o exame 
psicotecnico aos candidates a condutores de veiculos terrestres autopropulsores. 

A proposigao contem medidas interessantes, sem diivida, mas um motivo 
existe, relevante, para que deixemos de aprccia-la mais a fundo; ja existe, em 
lei, a exigencia do exame psicotecnico. 
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Efetivamente, o Codigo Nacional de Transito (Decreto-Iei n.0 3.651, de 25 
de setembro de 1941), assim dispde, em seu art. 105: 

"O candidate a exame para condutor de veiculos devera ser submeti- 
do, antes do exame tecnico, a uma junta ou servigo medico oficial, a fim 
de se verificar se o mesmo satisfaz as condigoes de sanidade fisica e 
mental admlssiveis para o exercicio da atividade." 

Esta ai de maneira clara e insofismavel, contida a exigencia do exame psico- 
tecnico para os candidates a condugao de veiculos, exame, alias, a ser feito 
perante junta ou servigo medico oficial, como convera, na especie, a fim de 
evitar certas praticas que seriam inevitaveis, se feito o exame em servigos medi- 
cos particulares. 

For outro lado, o art. 10G do Codigo, complementando o disposto no art. 105, 
e visando a exclusao do seio dos motoristas, de pessoas psiquicaraente incapazes 
para a fungao, determina: 

"Art. 106 — O candidate cujo exame revelar a existencia de mo- 
lestias extenuantes, nervosas, medulares ou contagiantes, bem como os 
alcoolatras, os toxicomanos, os fisicamente debilitados, os emotivos acen- 
tuados e os portadores de lesao organica capaz de comprometer sua 
atividade como condutor de veiculos, ou que nos admita corregao, serao 
eliminados desde logo." 

Como se ve, a lei j a estabelece providencias que asseguram uma perfeita sele- 
gao de condutores de veiculos, nao apenas do ponto de vista tecnico quanto do 
ponto de vista psicologico. 

O que e precise, portanto, para colocar um paradeiro a situagao de descala- 
bro em que so encontra o trafego no Brasil, por culpa, em grande parte, de 
motoristas psiquicamente anormais, e, apenas, cumprir a lei. 

Diante do exposto, opinamos pela rejeigao do projeto, por ser redundante. 
Sala das Comissoes, 15 de junho de 1961. — Daniel Krieger, Presidente em 

exercicio — Barros Carvalho, Relator — Ary Vianna — Lima Teixeira — Nogueira 
da Gama — Silvestre Pericles — Venancio Igrejas — Brasilio Celestino. 

N.0 564, de 1961 

Da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n.0 32, de 1960, que manda adotar o exame 
psicotecnico aos candidatos a condutores de veiculos terrestres auto- 
propulsados. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
O projeto de lei em estudo, de autoria do Senador Geraldo Lindgren, subordi- 

na a concessao da carteira de motorista, profissional ou amador, e a de condu- 
tores de outros veiculos terrestres autopropulsados, a realizagao de um previo 
exame psicotecnico, regulando e esclarecendo, ainda, o que devera constar do 
referido exame. 
2. Em sua justificagao ao projeto, o nobre Senador teceu comentarios aos 
problemas do transito, ao que representa um veiculo em maos inabeis e a absolu- 
ta necessidade de se apurar, pelo exame psicotecnico, as condigoes psicologicas do 
candidato. 
3. Louvaveis os propesitos e as consideragdes que nortearam a elaboragao do 
projeto. O numero realmente assustador de acidentes com veiculos automotores 
— atropelamentos e colisoes — esta a exigir repressao drastica, 

Entretanto, nao se pode reconhecer como unica responsavel pela situagao 
uma possivel deficiencia fisiologica ou psicologica do motorista. 

Outros motivos existem que devem receber a sua parcela de culpa. Nao ha 
uma causa unica responsavel pela "situagao do fato". £, antes, um. complexo de 
fatores convergindo para uma so resultante. 
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A finalidade colimada pelo presente projeto, quando estabelece a obrigato- 
riedade do exame psicotecnico, e afastnr da direqao de veiculos automotores, 
aqueles candidates portadores de deficiencias fisiologicas e psicbologicas, capazes 
de comprometerem as suas reaqoes em situaqoes de emergencia, ou mesmo aque- 
les cuja estrutura psicologica faz prevcr reagoes indesejaveis e agressivas. AI, 
faz-se sentir, com maior intensidade, a pesquisa da personalidade atraves do 
psicoteste. 

Para realizaqao dos exames especializados de que cogita o projeto, a propo- 
sigao admite os servigos medicos e de psicologia aplicada, nao somente oficiais, 
como ta-mbem particulares. Tal elasticidade nao nos parsce aconselhavel, por isso 
que, sendo a concessao da carteira de habilitagao uma atribuigao oficial e existln- 
do organizagoes medicas tarabem governamentais, nao nos parece necessaria a 
transferencia das provas medicas para organizagoes ou clinicas particulares. 
Nao se trata, evidentemente, de por em duvida a capacidade do medico particular, 
mas, tao-somente, de manter o estabelecimento medico oficial com a exclusivi- 
dade de atuar em setor que Ihe deve pertencer. 

4. Submetida a materia ao exame da Comissao de Constituigao e Justiga, dela 
mereceu parecer contrario, por julgar redundante o projeto, tendo em vista ja 
existir, nas disposigoes legais vigentes, a exigencia de provas analogas as ali 
constantes, embora sem os detalhcs agora postos em evidencia. 

Realmente, os arts. 105 e 106 do Codigo Nacional de Transito (Decreto-lei 
n.0 3.651, de 25 de setembro de 1941), prescrevem de forma clara, que os candida- 
tes deverao ser submetidos, "antes do exame tecnico, a uma junta ou servigo 
medico oficial, a fim de se verificar se n mesmo satisfaz as condlgoes de sani- 
dade fisica e mental admissiveis ao exercicio da ativldade', determinando a eli- 
minagao, desde logo, daqueles cujos exames revelem a "existencia de molestias 
extenuantes, nervosas, etc.". 

Como se observa, as autoridades responsaveis pela concessao da carteira de 
habilitagao aos condutores de veiculos, estao armadas de dispositivos legais 
capazes de resolver qualquer caso em que se faga necessaria e a pesquisa das 
qualidades negativas de qualquer candidate. 

Nao nos parece, portanto, aconselhavel uma lei que nada mais seria do que 
a repetigao daquilo que ja esta claramente estatuido em legislagao especifica, 
em pleno vigor. 

A Comissao de Transportes, Ccmunicagoes e Obras Publicas, considerando 
esse fato, e de parecer que o projeto deve ser rejeitado. 

Sala das Comissoes, 3 de setembro de 1961. — Jorge Maynard, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Nelson Maculan. 

OFICIO 
N.0 1.565, de 4-10-1961, da Camara dos Deputados, cncaminhando ao Senado 

autdgrafos do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 135, DE 1961 
(N.0 4.770-B, de 1958, na Camara) 

Dispoe sobre a profissao de Bibliotecario e regula seu exercicio. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — A designagao proflssional de Bibliotecario, a que se refere o quadro 

das profissoes liberals, grupo 19, anexo ao Decreto-lei n.0 5.452, de 1.° de malo 
de 1943 (Consolldagao das Lels do Trabalho), 6 prlvatlva dos Bachardls em 
Biblioteconomla, diplomados no Brasil, de conformldade com as leis em vigor. 

Art. 2.° — O exercicio da profissao de Bibliotecario, em qualquer de seus 
ramos, so sera permitldo; 
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a) aos Bachareis em Biblioteconomia, portadores de diplomas expedldos por 
Escolas de Biblioteconomia de nivel superior, oficlais, equiparadas, ou oficialmente 
reconhecidas; 

b) aos Bibliotecarios portadores de diplomas de instituigoes estrangeiras que 
apresentem os seus diplomas revalldados no Brasil, de acordo com a legislagao 
vigente. 

Paragrafo unico — Nao sera permitido o exercicio da profissao aos dlploma- 
dos por escolas ou cursos, cujos estudos hajam sido feitos atraves de corres- 
pondencla, cursos Intenslvos e cursos de f6rlas. 

Art. 3.° — Para o provimento e exercicio de cargos tecnicos de Bibliotecarios 
e documentallstas, na adminlstragao publlca, autarquica, paraestatal, nas empresas 
sob intervengao governamental ou nas concessionarias de servigo publico, e obri- 
gatdria a apresentagao do diploma de Bacharel em Biblioteconomia respeitados 
os direitos dos atuais ocupantes efetivos. 

Paragrafo unico — A apresentagao de tals documentos nao dlspensa a pres- 
tagao do respectivo concurso, quando este for exigido para o provimento dos 
mencionados cargos. 

Art. 4.° — Os proflssionais de que trata o art. 2.°, letras a e b desta Lei, so 
poderao exercer a profissao apds haverem reglstrado seus titulos ou diplomas 
na Dlretorla de Ensino Superior do Ministerio da Educagao e Cultura. 

Art. 5.° — O certlficado de registro ou a apresentagao do titulo reglstrado, 
serd exigido pelas autoridades federals, estaduais ou municipals, para assinatura 
de contratos, termos de posse, inscrlgao em concursos, pagamentos de licengas 
ou imposto, para exercicio da profissao e desempenho de quaisquer fungoes a 
esta inerentes. 

Art. 6.° — Sao atribulgoes dos Bachareis em Biblioteconomia, a organizagao, 
diregao e execugao dos servlgos tecnicos de repartlgoes publicas federals, estaduais, 
municipals e autarqulcas e empresas partlculares concementes as mat^rias e 
atividades segulntes: 

a) o ensino de Biblioteconomia; 

b) a fiscallzagao de estabelecimentos de ensino de Biblioteconomia. reconhe- 
cldos, equiparados ou em via de equiparagao; 

c) adminlstragao e diregao de bibllotecas; 

d) a organizagao e diregao dos servlgos de documentagao. 

Art. 7.° — Os Bachareis em Biblioteconomia terao preferencia, quanto a parte 
relacionada a sua especlalldade nos servlgos concementes a: 

a) demonstragoes pratlcas e teorlcas da tecnica biblioteconomlca, em esta- 
belecimentos federals, estaduais, ou municipals; 

b) padronizagao dos servlgos tecnicos de Biblioteconomia; 

c) inspegao, sob o ponto de vista de incentivar e orientar os trabalhos de 
recenseamento, estatistlca e cadastro das bibllotecas; 

d) publlcidade sobre material bibllografico e atividades da biblioteca; 

e) planejamento de difusao cultural, na parte que se refere a servigos de 
bibliotecas; 

f) organizagao de congresses, semindrios, concursos e exposlgoes nacionais 
ou estrangeiras, relativas k Biblioteconomia e Documentagao, ou representagao 
oflcial em tals certames. 
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Art. 8.° — Is assegurado o exercicio da profissao de Bibliotecario aqueles 
que preencham as exigencias da presente regulamentagao. 

DOS CONSELHOS DE BIBLIOTECONOMIA 
Art. 9.° — A fiscalizagao do exercicio da profissao do Bibliotecario sera 

exercida pelo Conselho Federal de Biblioteconomia e pelos Conselhos Regionals 
de Biblioteconomia, criados por esta lei. 

Art. 10 — O Conselho Federal de Biblioteconomia e os Conselhos Regionais 
de Biblioteconomia sao dotados de personalidade juridica de direito publico, 
autonomla administrativa e patrimonial. 

Art. 11 — A sede do Conselho Federal de Biblioteconomia sera no Distrito 
Federal. 

Art. 12 — O Conselho Federal de Biblioteconomia sera constituido de bra- 
sileiros natos ou naturalizados, e obedecera a segninte composigao: 

a) 1 (um) Presidente, nomeado pelo Presidente da Republica e escolhido 
dentre os nomes constante sda lista triplice organizada pelos membros do 
Conselho; 

b) 6 (seis) conselheiros federals efetivos e 3 (tres) suplentes escolhidos em 
assembleia constituida por delegados-eleitores de cada Conselho Regional de 
Biblioteconomia. 

e) 6 (seis) conselheiros federals efetivos representantes da Congregagao das 
Escolas de Biblioteconomia do Distrito Federal e de todo o Brasil, cujos nomes 
serao encaminhados pelas Escolas, em listas triplices, ao Conselho de Bibliote- 
conomia. 

Paragrafo unico — O mimero de conselheiros federals podera ser ampliado 
de mais de tres, mediante resolugao do Conselho Federal de Biblioteconomia, 
conforme necessidades futuras. 

Art. 13 — Dentre os seis conselheiros federals efetivos de que trata a letra 
b do art. 12 da presente lei, quatro devem satisfazer as exigencias das letras a e b 
e dois poderao ser escolhidos entre os que se enquadram no art. 4.° desta mesma 
Lei. 

Paragrafo unico — Na escolha dos 2 (dois) conselheiros federals efetivos de 
que trata o art. 12 da presente Lei, havera preferencia para os titulares que exer- 
gam cargos de chefia ou diregao. 

Art. 14 — Os 3 (tres) suplentes, indicados na letra b do art. 12, so poderao 
ser escolhidos entre os que se enquadram nas letras a e b do art. 1° da presente 
Lei. 

Art. 15 — O mandate do Presidente e dos conselheiros federals efetivos e 
dos suplentes sera honorifico e tera a duragao de 3 (tres) anos. 

Art. 16 — Sao atribuigoes do Conselho Federal de Biblioteconomia: 

a) organizar o seu Regimento Interno; 

b) aprovar os regimentos intemos organizados pelos Conselhos Regionals, 
modificando o que se tomar necessario, com a finalldade de manter a unidade 
de agao; 

c) tomar conhecimento de quaisquer diividas suscitadas pelos Conselhos 
Regionais de Biblioteconomia; 

d) julgar, em ultima instancia os recursos das deliberagoes dos Conselhos 
Regionais de Biblioteconomia; 

e) publicar o relatorio anual dos seus trabalhos e, periodicamente, a relagao 
de todos os profissionais registrados; 
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f) expedir as resolugoes que se tomem necessarias para a fiel interpretagao 
e execugao da presente Lei; 

g) proper ao Governo federal as modificagdes que se tornarem convenientes 
para melhorar a regulamentagao do exercicio da profissao de Bibliotecario; 

h) deliberar sobre questoes oriundas do exercicio de atividades afins a espe- 
cialidade do Bibliotecario; 

i) convocar e realizar, periodicamente, congressos de conselheiros federals 
para estudar, debater e orientar assuntos referentes a profissao. 

Paragrafo unico — As questoes referentes as atividades afins com as de outras 
profissoes serao resolvidas atraves de entendimentos com as entidades reguladoras 
dessas profissoes. 

Art. 17 — O Conselho Federal de Biblioteconomia so deliberara com a pre- 
senga minima de metade mais um de seus membros. 

Paragrafo unico — As resolugoes a que se refere a alinea i do art. 16, so serao 
validas quando aprovadas pela maioria dos membros do Conselho Federal de 
Biblioteconomia. 

Art. 18 — Ao Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia compete, 
ate julgamento da diregao do Conselho, a suspensao de decisao que o mesmo tome 
e Ihe parega inconveniente. 

Paragrafo unico — O ato de suspensao vigorara ate o novo julgamento, para 
o qual o presidente convocara segunda reuniao no prazo de 30 (trinta) dias 
contados do seu ato; se, no segundo julgamento, o Conselho mantiver por dois 
tergos de seus membros a decisao suspensa, esta entrara em vigor imedlatamente. 

Art. 19 — O Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia e o respon- 
savel administrative pelo Conselho Federal de Biblioteconomia inclusive pela pres- 
tagao de contas, perante o orgao federal compente. 

Art. 20 — O Conselho Federal de Biblioteconomia fixara a composigao dos 
Conselhos Regionais de Biblioteconomia, procurando organiza-los a sua semelhan- 
ga, promovera a instalagao de tantos orgaos quantos forem julgados necessaries, 
fixando as suas sedes e zonas de jurisdigao. 

Art. 21 — As atribuigoes dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia sao as 
seguintes: 

a) registrar os profissionais de acordo com a presente Lei e expedir carteira 
profissional; 

b) examlnar reclamagoes e representagoes escritas acerca dos servigos de 
registro e das infragoes desta Lei e decidir, com recurso, para o Conselho Federal 
de Biblioteconomia. 

c) flscalizar o exercicio da profissao, impedindo e punindo as Infragoes a 
lei, bem como enviando as autoridades competentes, relatorios documentados 
sobre fatos que apurarem e cuja solugao nao seja de sua algada; 

d) publicar relatorios anuais dos seus trabalhos, e periodicamente, relagao 
dos profissionais registrados; 

e) organizar o Regimento Interne, submetendo-o a aprovagao do Conselho 
Federal de Biblioteconomia; 

f) apresentar sugestoes ao Conselho Federal de Biblioteconomia; 
g) admltir a colaboragao das Associagoes de Bibliotecarios, nos casos das 

materias das letras anteriores; 
h) eleger um delegado-eleitor para a Assembleia referida na letra b do art. 12. 
Art. 22 — A escolha dos conselheiros regionais efetuar-se-a em assembleias 

realizadas nos Conselhos Regionais, separadamente por delegados das Escolas de 
Biblioteconomia e por delegados eleitos pelas Associagoes de Bibliotecarios, devi- 
damente registrados no Conselho Regional respectivo. 
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Paragrafo unico — Os diretores de Escolas de Biblioteconomia e os Presiden- 
tes das Associagoes de Bibliotecarios sao membros natos dos Conselhos Regionais 
de Biblioteconomia. 

Art. 23 — Todas as atribuigoes referentes ao registro, a fiscalizagao e a 
imposigao de penalidades, quanto ao exercicio da profissao de Bibliotecario, pas- 
sam a ser da competencia dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia. 

Art. 24 — Os Conselhos Regionais de Biblioteconomia poderao por procura- 
dores seus, promover perante o Juiz da Fazenda Piiblica e mediante o processo 
de executive fiscal, a cobranga das penalidades ou anuidades previstas para a 
execugao da presente Lei. 

Art. 25 — A responsabilidade administrativa de cada Conselho Regional cabe 
ao respective presidente, inclusive a prestagao de contas perante o orgao federal 
competente. 

Art. 26 — O conselheiro federal ou regional que, durante um ano faltar, 
sem licenga previa dos respectivos Conselhos, a 6 (seis) sessoes consecutivas ou 
nao, embora com justificagao, perdera, automaticamente, o mandato que passara 
a ser exercido, em carater efetivo, pelo respective suplente. 

AS ANUIDADES E TAXAS 

Art. 27 — O Bacharel em Biblioteconomia, para o exercicio de sua profissao 
e obrigado ao registro no Conselho Regional de Biblioteconomia a cuja jurisdigao 
estiver sujeito, ficando obrigado ao pagamento de uma anuidade ao respective 
Conselho Regional de Biblioteconomia, ate o dia 31 de margo de cada ano, acres- 
cida de 20% (vinte por cento) de mora, quando fora deste prazo. 

Art. 28 — Os Conselhos Regionais de Biblioteconomia cobrarao taxas pela 
expedigao ou substituigao de carteira profissional e pela certidao referente a 
anotagao de fungao tecnica. 

Art. 29 — O Poder Executivo provera, em decreto, a fixagao das anuidades 
e taxas a que se refem os arts. 30 a 31 e sua alteragao so podera ter lugar com 
intervales nao inferiores a tres anos, mediante proposta do Conselho Federal de 
Biblioteconomia. 

Art. 30 — Constitui renda do Conselho Federal de Biblioteconomia o seguinte: 
a) 1/4 da taxa de expedigao da carteira profissional; 
b) 1/4 da anuidade de renovagao do registro; 
c) 1/4 das multas aplicadas de acordo com a presente Lei; 
d) doagoes; 
e) subvengoes dos govemos; 
f) 1/4 da renda de certidoes; 
Art. 31 — A renda de cada Conselho Regional de Biblioteconomia sera 

constituida do seguinte: 
a) 3/4 da renda proveniente da expedigao de carteiras profissionais; 
b) 3/4 da anuidade de renovagao de registro; 
c) 3/4 das multas aplicadas de acordo com a presente Lei; 
d) doagSes; 
e) subvengoes dos govemos; 

f) 3/4 da renda das certidoes. 

DISPOSigOES GERAIS 
Art. 32 — Os presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Biblioteco- 

nomia prestarao anualmente suas contas perante o Tribunal de Contas da Uniao. 
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§ 1.° — A prestagao de contas do presidente do Conselho Federal de Biblio- 
teconomia sera feita diretamente ao referido Tribunal, apos aprovagao do Con- 
selho. 

§ 2.° — A prestagao de contas dos presidentes dos Conselhos Regionais de 
Biblioteconomia, sera feita ao referido Tribunal por intermedio do Conselho 
Federal de Biblioteconomia. 

§ 3.° — Cabe aos presidentes de cada Conselho a responsabilidade pela pres- 
tagao de contas. 

Art. 33 — Os casos omissos verificados nesta Lei serao resolvidos pelo Con- 
selho Federal de Biblioteconomia. 

DISPOSICOES TRANSIT6RIAS 

Art. 34 — A assembleia que se realizar para a escolha dos 6 (seis) primeiros 
conselheiros efetlvos e dos 3 (tres) primeiros conselheiros suplentes do Conselho 
Federal de Biblioteconomia, previsto na conformidade da letra b do art. 12 desta 
Lei, sera presidida pelo consultor tecnico do Ministerio do Trabalho, Industrla e 
Comercio e se constituira dos delegados-eleitores, dos representantes das Asso- 
ciagoes de classe, das Escolas de Biblioteconomia, eleitos em assembleias das res- 
pectivas instituigoes, por voto secreto e segundo as formalidades estabelecidas 
para a escolha de suas diretorias ou orgaos dirigentes. 

§ 1.° — Cada Associagao de Bibliotecarios indicara um unico delegado-eleitor 
que devera ser, obrigatoriamente, socio efetivo e no pleno gozo de seus direitos 
socials e profissional de Biblioteconomia possuidor de diploma de Bibliotecario. 

§ 2.° — Cada Escola ou Curso de Biblioteconomia se fara representar por 
um unico delegador-eleitor, professor em exercicio, eleito pela respectiva con- 
gregagao. 

§ 3.0 — so podera ser eleito, na Assembleia a que se refere este artigo, para 
exercer o mandato de conselheiro federal de Biblioteconomia, o profissional que 
preencha as condigoes estabelecidas no art. 13 da presente Lei. 

§ 4.° — As Associagoes de Bibliotecarios, para obterem seus direitos de 
representagao na Assembleia a que se refere este artigo, deverao proceder dentro 
do prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data desta Lei, ao seu registro previo 
perante o consultor tecnico do Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio, 
mediante a apresentagao de seus estatutos e mais documentos julgados neces- 
saries. 

§ 5.° — Os seis conselheiros referidos na letra c do art. 12 da presente Lei, 
serao credenclados pelas respectivas Escolas, junto ao consultor tecnico do 
Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio. 

Art. 35 — O Conselho Federal de Biblioteconomia procedera, na sua primei- 
ra sessao, ao sorteio dos conselheiros federais de que trata a letra c do art. 12 
desta Lei e que deverao exercer o mandato por 3 (tres) anos. 

Art. 36 — Em assembleia dos conselheiros federais efetivos eleitos na forma 
do art. 12, presidida pelo consultor tecnico do Ministerio do Trabalho, Industria 
e Comercio serao votados os triplices a que se refere a letra a do art. 12 da 
presente Lei para escolha do prlmeiro presidente do Conselho Federal de Biblio- 
teconomia. 

Art. 37 — Durante o periodo da organizagao do Conselho Federal de Biblio- 
teconomia, o Ministro do Trabalho, Industria e Comercio designara um local 
para sua sede ,e, a requisigao do presidente deste Conselho, fomecera o material 
e pessoal necessarlos ao servigo. 

Art. 38 — Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

(As Comiss5es de Educagao e Cultura, de Legislagao Social, de Servigo 
Publico Civil e de Finangas.) 

Brasilia, 29 de setembro de 19C1. 
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Oficio n.0 510/G, de 29 de setembro, do Sr. Prlmeiro-Secretario da Camara 
dos Deputados, nos seguintes termos: 

Senhor l.0-Secretario; 
Tendo havido equivoco de redacao na elaboraqao do autografo corresponden- 

te ao subanexo 4.16 — Ministerio da Guerra, do Ansxo 4 — Poder Executive, 
do Projeto n.0 2.970-B, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1962, solicito a Vossa Excelencia determinar as 
providencias necessarias para que sejam efetuadas as seguintes retificaqoes no 
referido autografo ancaminhado ao Senado Federal: 

Verba 4.0.00 
Consignaqao 4.1.00 — Obras 
Subconsignaqao 4.1.01 — Estudos e projetos 
Onde se le: 
— Estudos e projetos, sendo Cr$ 6.000.000,00, para construqao, em 

Belem, Estado do Para, do Colegio Militar do Para   14.000.000 
Leia-se: 
— Estudos e projetos, inclusive construqao, em Balem, Estado do 

Para, do Colegio Militar do Para   14.000.000 
Subconsignaqao 4.1.02 — Inicio de obras 
Onde se le: 
— Inicio de obras, sendo Cr$ 150.000.000,00 para construqao de casas 

para oficial, suboficials e sargentos proximas as respectivas residenclas; 
Cr$ 30.000.000,00 para ampliagao e reequipamento do Hospital Militar de 
Salvador, Estado da Bahia; Cr$ 20.000.000,00 para construqao de casas 
para oficiais e sargentos na 6.a Regiao Militar, em Salvador, Estado da 
Bahia; Cr$ 35.000.000,00 para construqao de casas para oficiais, subofi- 
cials e sargentos da Guamiqao do Estado da Guanabara; Cr$ 5.000.000,00 
para inicio da construqao de residencias para oficiais, suboflciais e sar- 
gentos do 8.° RI de Santa Cruz do Sul, RGS, inclusive construqao de re- 
sidencias de suboficiais, sargentos e oficiais do Batalhao Rodoviario e 
Ferroviario com sede em Crato, no Estado do Ceara   250.000.000 

Leia-se: 
— Inicio de obras, inclusive construqao de casas para oficiais, subo- 

ficiais e sargentos, proximas as respectivas unldades; ampliagao e reequi- 
pamento do Hospital Militar de Salvador, Estado da Bahia; construgao 
de residencia de oficiais, suboficiais e sargentos do Batalhao Rodoviario 
e Ferroviario com sede em Crato, no Estado do Ceara; e sendo 
Cr$ 35.000.000,00 para construgao de casas para oficiais, suboficiais e 
sargentos da guamigao do Estado da Guanabara e Cr$ 5.000.000,00 para 
inicio de construgao de residencias para oficiais, suboficiais e sargentos 
do 8.° RI, em Santa Cruz do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul 
  250.000.000 

Subconslgnagao 4.1.03 — Prossegulmento e conclusao de obras 
Onde se le: 
— Prosseguimento e conclusao de obras, sendo Cr$ 15.000.000,00 

para a construgao de casas para oficiais, da Escola de Aperfeigoamento 
de Oficiais; Cr$ 80.000.000,00 para a construgao do Colegio Militar do 
Recife e Cr$ 5.000.000,00 para continuagao das obras do Sanatorio Mili- 
tar de Garanhuns, Pernambuco (7.a Regiao Militar)   680.000.000 

Leia-se; 
— Prosseguimento e conclusao de obras, inclusive continuagao das 

obras do Sanatorio Militar de Garanhuns, Estado de Pernambuco (7.a 

Regiao Militar); e sendo Cr$ 15.000.000,00 para a construgao de casas 
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para oficiais da Escola de Aperfeigoamento de Oficiais; e Cr$ 80.000.000,00 
para a construcao do Colegio Militar do Recife, no Estado de Pemam- 
buco   680.000.000 

Antecipando meus agradacimentos pela atengao dispensada, aproveito a opor- 
tunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos de minha elevada con- 
sideraijao e aprego. — Jose Bonifacio, l.0-Secretario. 

(A Comissdo de Finangas.) 

MENSAGEM 

Do Sr. Presidente da Repiiblica, nos seguintes tennos: 
N.0 222 (n.0 de orlgem 521), de 29 de setembro, do Senhor Presidente da 

Repubiica, restituindo autografos referantes a promulgagao da Lei resultante do 
projeto, mantido pelo Congresso Nacional apds veto presidencial, que cria uma 
Escola de Iniciagao Agricola em Buriti Alegre, no Estado de Goias e da outras 
providencias. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Sobre a mesa comunicagao do 
Sr. Jeffarson de Agu-iar, que vai ser lida. 

E lida a seguinte 

COMUNICA^AO 
Em 5 de outubro de 1961 

Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia que me ausentarei do pais 

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

Atenciosas saudagoes. — Jefferson de Aguiar. 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — A Mesa fica inteirada. 
Vai ser lido projeto de lei de autoria do Sr. Gaspar Velloso. 

E lido e vai a Comissao de Constituigao e Justiga, o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 39, DE 1961 

Dispoe sobre a realizagao da consulta plebiscitaria a que se refere 
o art. 25 da Emenda Constitucional n.0 4, de 1961, e da outras provi- 
dencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — A consulta plebiscitaria a que se refere o art. 25 da Emenda Cons- 

titutional n.0 4, de 1961, para decidir sobre a manutengao do sistema parlamen- 
tar de governo ou a volta ao sistema presidencial, realizar-se-a no dia 30 de 
abril de 1965. 

Art. 2.° — A votagao far-se-a por meio de duas cedulas, impresas, numa, 
a palavra SIM e, noutra, a palavra NAG, com as quais o eleitor respondera a 
favor ou contra a manutengao do atual sistema parlamentar. 

Paragrafo linico — A maioria dos votos validos apurados decidira sobre a 
manutengao ou rejeigao do sistema parlamentar. 

Art. 3.° — As Constltuigoes dos Estados nao poderao adaptar-se ao sistema 
parlamentar de governo antes do pleblscito nacional de qua trata esta lei. 

Paragrafo unico — No caso de ser aprovado o parlamentarismo na consulta 
plebiscitdxia, as Assembldlas Estaduals terao o prazo de seis meses, a contar da 
data da proclamagao do resultado do plebiscite pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
para o processo de reforma de suas Constitulgoes. 



- 90 - 

Art. 4.° — O Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com a legislagao Eleitoral 
em vigor, expedira as normas, regulamentos ou instrugoes necessarias a really 
zagao e apuracao da consulta plebiscitaria ate cento e vinte dias antes da data 
estabelecida no art. 1.° 

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

Justificagao 

A Emenda Constitucional n.0 4, de 1961, denominada Ato Adicional, estabe- 
leceu, em seu art. 22, que a organizagao do sistema parlamentar de governo, 
ali instituido, podera ser complementada "mediante Isis votadas, nas duas casas 
do Congresso Nacional, pela maioria absoluta de seus membros'. 

O art. 24, do mesmo Ato, determinou a adaptagao das Constituigoes dos Esta- 
dos ao atual regime de governo, 'no prazo que a lei fixar e que nao podera ser 
anterior ao termino do mandate dos atuais govemadores". 

Instituiu o art. 25, que "a lei votada nos termos do art. 22" — isto e, a lei 
ordinaria, complementar, aprovada pela maioria absoluta dos membros de cada 
Casa do Congresso Nacional — "podera dispor sobre a realizagao de plebiscite 
que decida da manutengao do sistema parlamentar ou volta ao sistema presi- 
dencial'. Determinou, ainda, o art. 25, que a consulta plebiscitaria, caso seja 
instituida, devera ser realizada 'nove meses antes do termo do atual periodo 
presidencial". 
2. Do confronto e exame das diversas disposigoes acima enumeradas, contidas 
nos arts. 22, 24 e 25 do Ato Adicional, verifica-se claramente que: 

a) o referldo Ato Adicional deve ser complementado pela lei federal, desde 
qu-e aprovada, nas duas Casas do Congresso, pela maioria absoluta dos seus 
membros; 

b) a adaptagao das Constituigoes dos Estados nao podera ser realizada antes 
do termino dos mandates dos atuais govemadores. Esta adaptagao ao regime 
parlamentar somente encontrara oportunidade "no prazo que a lei fixar", isto e, 
no prazo a ser determinado em lei federal especial complementadora do Ato 
Adcional, nos exatos termos do seu art. 22; e 

c) mediante a aprovagao da lei pela maioria absoluta do Senado e da Cama- 
ra dos Deputados, podera ser realizada consulta plebiscitaria, relativa a manu- 
tengao ou nao do regime parlamentar ora instituido, nove meses antes do ter- 
mino do atual periodo presidencial ou, mals precisamente, no dia 30 de abril 
de 1965, uma vez que o atual periodo presidencial extingue-se no dia 31 de 
Janeiro de 1966. 

3. Somos um pais essencialmente democratico, de govemo fundado em base 
popular e, portanto, vivemos dentro de um sistema politico-representatlvo. E 
este sistema e formado de orgaos capacltados para representar e agir em nome 
de um eleitorado legalmente investido da soberania. 

Pela primeira vez no Brasil, assistimos, com satisfagao, no decorrer dos 
momentos dificeis que acabamos de passar, ao levantamento e aparecimento de 
uma oplniao publica organizada e unissona, comprovando-se o alto nivel ideolo- 
gico dos brasileiros em garal, livres dos preconceitos, de nomes, de correntes, 
de camadas e castas, mas, ao contrario, reunidos em torno de uma Idela, de uma 
opiniao: o respeito as normas constitucionais. 

Em conferencia realizada na Faculdade de Direito de Sao Paulo 1947, o Pro- 
fessor HERMES LIMA ja afirmava: 

"Nada pode substituir num regime representative a organizagao da 
opiniao publica. Esta opiniao organizada e mobillzada constitulra a gran- 
de forga politica e moral para veneer a conspiragao interna dos privi- 
legios contra a legalldade democratlca, contra as possibilidades de refor- 
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ma e reajustamento por ela oferscidos. Sem povo organizado, perma- 
nente e militantemente organizado, ao regime representative ha de faltar 
sempre o elemento fundamental do seu exito. Esta, portanto, uma das 
tarefas que, na renascente democracia brasileira, se apresenta a todos 
os partidos verdadeiramente interessados na vitalidade do sistema cons- 
titucional; arregimentar o povo, estimular e apurar a consciencia civica 
do povo, organiza-lo de modo que, em nosso pais, o regime de opiniao 
seja uma verdade tao grande que o Poder a conhega e respeite." 

Ao que tudo indica, os brasileiros ja conseguiram alcangar esse ponto, essa 
organizagao militante, essa consciencia civica de um povo em torno de uma 
ideia ou de uma opiniao. 

Agiu com acerto, portanto, o legislador brasileiro ao determinar no art. 25 
do Ato Adicional, que a legislagao complementar pudesse dispor sobre a reali- 
zagao de plebiscite para decidlr da manutengao do sistema parlamentar. 

Surge, assim, pela segunda vez na Constituigao Brasileira, a figura do plebis- 
cite. E, no ponto em que nos encontramos, com o nascimento de uma opiniao 
publica militante, e com as controversias em tomo da instituigao do regime par- 
lamentar de Governo, nada mais certo, justo e patriotico se estabelega, desde logo, 
e para evitar maiores discussoes, a realizagao do plebiscito, nos termos do Ato 
Adicional e conforme claramente disposto no projeto. 
4. Na hipotese prevista no art. 25, de acordo com entendimento dos autores 
cldssicos, o plebiscito tambdm se confunde com referendum popular. 

Maurice Battelli, em seu livro "Les Institutions de Democratie Directe en 
Droit Suisse et Compard Moderne", ed. 1932, pag. 4, ensina: 

"On donne plusieurs definitions differents du terme plebiscite. Au sens 
large le plebiscite est le vote du peuple par oui ou par non, et el s'oppose 
a rejection, qui implique, de la part du citoyen. un choix de personnes 
ou de parti politique. Ce sont splcialement les votations populaires a des 
lois constitutionnelles que Ton ddsigne sous les noms de plebiscite"... 

Em prosseguimento afirma: 
"e'est le droit du peuple de participer a I'activite legislative ou admi- 

nistrative, en acceptant ou en rejetant, par des votes, des propositions 
auxquelles il peut donner force de loi sans le concours d'aucun autre 
organe de I'Etat. 

Comme dans le referendum le peuple participe dans directemen a 
I'activite legislative ou administrative; toutefois le plebiscite a une portee 
encore plus considerable. En effet, il ne se rapporte pas & la deliberation 
d'un autre organe legalement competent, mais a une simple proposition. 
C'est purquoi les lois et arretes adoptes en votation piebiscitaire emanent 
directement leur force juridique." 

Plebiscito foi o termo preferido pelos legisladores nesta quadra constitucional 
do Pais, entendido como disposto nos nossos melhores dicionarios: "resolugao 
submetida a apreciagao do povo; voto do povo, por SIM ou NAO, sobre proposta 
que Ihe seja apresentada." 

Pinto Ferreira, em sua "Teoria Geral do Estado" (Vol. II, pag. 126), quando 
trata do referendum (plebiscito), afirma: 

"O referendum consiste na submissao das leis elaboradas pelo par- 
lamento a uma apreciagao do povo, sd se tomando obrigatdrias com a 
aprovagao do prdprio eleitorado (grifo nosso). 

A atual Constituigao Italiana, em seus arts. 75 e 138, que versam, justamente, 
o referendum e a revisao constitucional, assim trata a matdria de que nos ocupamos: 

"Art. 75 —    

Hanno diritto di participare al referendum tuttl i cittadini chiamati ad 
eleggere la Camera del deputati." 
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"Art. 138 — 

La legge sottoposta a referendum non e promulgata se non e approvata 
dalla maggiornaza dei voti validi." 

Carullo, comentando essas disposigoes, subscreve a op'niao de Fabri, segundo 
a qual e indispensavel um quorum "de eleitores", com o objetivo de dar ao refe- 
rendum uma relevancia juridica (Vincenzo Carullo — "La Constiluzione della Re- 
publica Italiana" — pag. 245). 
5. Em favor da realizagao do plebiscito, podem levantar-se, ainda, mais alguns 
argumentos: serve para elevar a educagao politica do povo, para controlar os 
excesses polltico-partidarios e serve como ato ratificador do praticado pelo Con- 
gresso. Tal fato e desejavel sob todos os aspectos, uma vez que vinculara a res- 
ponsabilidade e a decisao da transformagao do regime, de presidencial, para par- 
lamentar, exclusivamente, ao povo, de onde emana a sotaerania. Nao e apenas o 
aspecto da legalidade formal que se procura obter atraves da realizagao do ple- 
biscito, mas, sim, a participagao real de todos os brasileiros no novo regime 
adotado. 

Ainda sobre a materia, permitimo-nos transcrever os comentarios preciosos 
de Meuccio Runi, em seu livro "II Referendum Popolare e La Revisione Della 
Constituzione", ed. 1953, pag. 18: 

"Si ha piii esattamente referendum ove il popolo con votazione dei 
cittadini-elettori esprime la sua volonta e decide de un atto, alia cui for- 
mazione ha partecipato un organo ordinario dello Stato, che e piii spe- 
cialmente il Parlamento." 

E, a pag. 26, afirma: 
"Sistema rappresentativo parlamentare e referendum popolare sono 

ambedue espressioni dello stesso principio di sovranita del popolo. In altra 
parte di questo commento ho ribadito piii volte, e non temo di scanda- 
lizzare qualque giurista formalisticamente ortodosso, che — accato alia 
sovranita dello Stato, che e categoria giuridica inerente al concetto di 
Stato — si deve ammettere, nelle situazioni storiche di determinazione di 
regimi democratic!, una sovranita del popolo, senza la quale non si po- 
trebbe configurare ed ordinare la struttura giuridica di tali tipi di Stato. 
Nello Stato democratico-parlamentare la sovranita e del popolo, non del 
Parlamento, che non e sovrano; ma, in quanto emana piii direttamente 
dal popolo, ha una preminenza fra gli altri organ! dello Stato. In questo 
senso appunto lo Stato e parlamentare; e dobbiamo difenderlo; mentre 
dobiamo d'altra parte evitare che il Parlamento prentenda di essere il solo 

potere che monopolizzi la sovranita del popolo. Qui si presenta la funzione 
ed il profilo del referendum, che attinge anch'esso, e piii immediatamente, 
alle fonti della sovranita popolare." 

6. Outra questao fundamental suscitada e definida no projeto, e que nos parece 
perfeitamente clara, e a da adaptagao das Constituigoes Estaduais a reforira 
constitucional. 

Sabemos que existem numerosas duvidas e correntes de ooiniao a respeito, 
cada qual fazendo uma suposigao ou interpretagao diferente. Sabemos que em 
certos Estados ja se fala, afoitamente, em reformar-se a Corstituicao, adaptan- 
do-a ao regime parlamentar. Mas, tudo isto sem uma base lezal, veridica e, mesmo, 
constitucional. Sabemos, inclusive, da existencia de um proieto de lei da Camara 
dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Vasconcellos Torres, dentro da 
orientagao certa, isto e, a de que somente apds a realizagao do plebiscito poderao 
as Constituigoes dos Estados adaptar-se ao regime parlamentar, mas, que, infe- 
lizmente, nao atendeu ao preceito mais importante da Emenda Constitucional 
n.0 4: o da fixagao do prazo (art. 24). 

Nao ha, como pode parecer a primeira vista, confusao ou contradigao entre 
os arts. 22, 24 e 25 do Ato Adicional. O Ato Adicional deixou a critdrio do Con- 
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gresso Nacional tanto a sua complementagao por leis federals, desde que apro- 
vadas pela maioria dos membros das duas Casas do Congresso Nacional, como 
a realizagao de plebiscito para decidir sobre a manutengao ou nao do regime 
parlamentar. E, 6 Idgico, ao determinar a adaptagao das Constituigoes dos Es- 
tados ao regime parlamentar "no prazo que a lei fixar e que nao podera ser 
anterior ao termino do mandate dos atuais governadores", deixou, tambem, a 
criterio do Congresso Nacional decidir sobre a aprovagao, ou nao, de lei comple- 
mentadora do referido Ato, nos termos do art. 22, que fixe prazo para a adaptagao 
em tela. E 6, tambdm, evidente que o Congresso Nacional, composto de homens 
publicos de cultura, de conhecimentos, de bom senso, enfim, nao iria promulgar 
uma lei que fixasse data, para a adaptagao das Constituigoes dos Estados ao regime 
parlamentar de governo, anterior ao resultado do plebiscito. que e por todos alme- 
jado e desejado. O procedimento ou entendimento contrario nada mais traria do 
que a confusao e a desordem — e os membros do Congresso Nacional, dignos 
representantes do povo brasileiro, estao cientes de suas obrigagoes e responsabi- 
lidades, nada mais desejando que a tranqiiilidade, a paz e o progresso do nosso 
povo. 

Os arts. 22, 24 e 25 do Ato Adicional so podem ser, de acordo com a melhor 
hermeneutica, interpretados dentro do principio de subordinagao de uns aos ou- 
tros, dada a sua intima relagao e dependencia. 
7. Ante o exposto, julgamos que o projeto de lei, que apresentamos a apreciagao 
dos membros do Congresso Nacional, iustifica-se plenamente em face da realidade 
dos fatos, de uma interpretagao legal que nos parece correta e do desejo de 
colocar-se o problema em seus devidos termos. 

Sala das Sessdes, 4 de outubro de 1961. — Caspar Velloso. 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Hd oradores inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Milton Campos, por cessao do nobre Senador 
Novaes Filho. 

O SR. MILTON CAMPOS — Senhor Presidente, e natural que o novo sistema 
de governo, emergido da crise de agosto, suscite muitos problemas. Um deles 6 
o que respeita & posigao do Senado Federal, na dinamica das novas instituigoes. 

Tem-se observado que a Camara Alta do Congresso sofreu grande decrescimo 
de influencia em virtude da emenda parlamentarista, ja chamada Ato Adicional. 
Num ponto — e ponto relevantissimo — a observagao e certa. O Senado nao par- 
ticipa do processo da constituigao do Governo, materia que foi atribuida exclu- 
sivamente a Camara dos Deputados. 

Tocamos aqui a essencia do federalismo, que e uma das ortodoxias da nossa 
organizagao politica. Pela Constituigao, nao se admitem emendas que afetem a 
Federagao e a Republica. Uma das caracteriticas fundamentals da Federagao, como 
em geral se ensina em direito publico, e a participagao dos Estados-membros na 
formagao da vontade do Estado Federal; e para se dar forga a essa participagao 
institui-se um Senado com representagao igualitaria das unidades federadas. Nesta 
Casa, Sao Paulo e Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Amazonas tem a mesma 
forga' e o mesmo peso. Trata-se, e certo, de um Senado popular e democratico, 
com a mesma origem da Camara dos Deputados no Sufragio Universal. Nao de 
um Senado aristocrdtico, de membros vitalicios, como a Camara dos Lords, ou 
de membros nomeados, como na Alemanha e, em parte, na Italia. Aqui, os Se- 
nadores sao tambdm representantes do povo; mas representam particularmente 
os Estados-membros, com a igualdade recomendada pelo principio federative, 
de tal forma que, nesta Casa, podemos dizer que um mato-grossense vale vinte 
mil paulistas. 

Assim, se o Senado e uma das expressoes mais sensiveis do priicipio federal, 
torna-se evidente que nao poderia ser praticamente abolido pelo parlamentarismo 
instituido no Ato Adicional. Foi atingido, certamente, uma vez que ficou excluido 
da formagao do governo. Os Estados, pelos seus embaixadores na Camara Alta, 
nao interferem na ascensao e na queda dos Gabinetes Govemamentais. A facul- 
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dade que se Ihe outorga, no art. 10, de tomar a iniciativa de vetar, por dois tergos, 
o Gabinete ja aprovado na Camara dos Deputados, e praticamente anulado pelo 
poder, que a esta se atribuiu, de, por maioria absoluta, manter a sua decisao 
anterior e, com ela, o Gabinete. 

Mas nem por isso o Senado fica neutralizado na sua fungao politica. Uma 
simples disposigao regimental pode dar-lhe participagao, nao decisdria, mas sem 
duvida influente, no debate politico que a formagao dos gabinetes provoca. Se o 
Senado pode vetar o Gabinete aprovado, deve reunir-se para dizer se quer ou 
nao exercer essa faculdade; e, no debater essa questao, estara manifestando as 
reagoes que desperta em seu meio o Govemo novo. Essas reagoes, conforme sejam 
mais ou menos expressivas no sentido do apoio ou da reprovagao, poderao nao 
ser decisivas, mas sem duvida contribuirao para fortalecer ou enfraquecer o Go- 
vemo, o qual tera mais um elemento de exito no apoio senatorial com que puder 
contar e, ao contrario, tera perspectiva menos favoravel se Ihe faltar aquele apoio. 
Eis a importancia que tera uma emenda regimental mais ou menos nestes termos: 
"Aprovado pela Camara dos Deputados o Gabinete, o Senado, na Sessao que se 
seguir, decidira se quer ou nao exercer o direito que Ihe confere o art. 10 do 
Ato Adicional". Esse preceito colocara o Senado em termos de estar presente 
ao debate sobre a formagao do novo Govemo e fara que para ele se voltem as 
atengoes, com evidente proveito para seu prestigio na opiniao publica e na dina- 
mica das instituigoes parlamentares. 

De outro lado, o Ato Adicional manteve o processo tradicional de elaboragao 
legislativa. As leis continuam a tramitar obrigatoriamente pelas duas Casas do 
Congresso. Permanece, pois, com o Senado a atribuigao de participar da feitura 
das leis e de, pela rejeigao de projetos da Camara, impedir que eles vinguem. 
A legislagao esta, pois, na dependencia do Senado. 

Ora, no Estado de Direito, como ainda e o nosso, o Govemo governa atraves 
das leis, e govemara eficientemente na medida em que tiver as leis de que precisa 
para execugao do seu programa. Assim, podendo paralisar os projetos de lei apro- 
vados pela Camara, pode o Senado paralisar o Govemo. Eis ai uma atribuigao de 
capital importancia, que pressupoe no Senado o senso de responsabilidade e de 
colaboragao sem o qual a Republica correria o risco de esterilidade e da anarquia. 
No mesmo rumo se deve salientar que a legislagao delegada, fonte de poderes 
excencionais para o Governo, so e permitida mediante lei votada nas duas Casas 
do Congresso Nacional, pela maioria absoluta de seus membros. Esta, portanto, 
ao alcance do Senado impedir a delegagao legislativa e, com ela, a soma de 
poderes excepcionais que, em horas dificeis e em assuntos urgentes, o Governo 
reclama. 

Essas breves referencias estao a mostrar que o Senado pode ter sofrido 
algum enfraquecimento no novo sistema de Govemo, uma vez que nao participa 
necessaria e decidamente da constituigao do Conselho de Ministros; mas e ainda 
um drgao politico que, mesmo sem o poder, conserva a influencia. Ora, numa 
democracia a influencia e um dos fatores do poder politico, o qual se apresenta 
como forca misteriosa cuja origem ainda alimenta a contenda dos doutos. Se, 
muitas vezes, o poder se concentra no drgao prdprio e anarente, outras tantas 
ele se dilui, se difunde ou se esconde em micleos de influencia, que se tornam 
mais eficientes e mais perigosos na medida era que os drgaos aparentes do poder 
se omitem ou se desviam. Ai se incluem as mas influencias, marginais e ilegitimas, 
como as concentragoes de poder economico e as infiltragoes ideoldgicas, que com- 
prometem o regime, impedem que ele funcione, fazem-no odioso ao povo e acabam 
por elimina-lo. 

Se a influencia espuria e tao forte com esse poder erosivo a que nos referimos, 
mais forte podera ser, para neutraliza-la, a influencia leaitima e normal, hs claras 
e fundada na lei. E o caso do Senado. Se nao se Ihe da o poder mais ostensivo, 
aue e o de participar do processo parlamentar da formagao do Govemo, conce- 
de-se-lhe a influencia, com os elementos mais eficazes nara o sen exercicio. O pro- 
blema para o Senado fica sendo o de exercer amplamente essa influencia — e 
exerce-la bem. 
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Cabe entao um apelo. Esse problema melhor se dira que e dos Senadores. 
A eles compete compenetrarem-se de que tem alta missao a cumprir. E como 
cumpri-la, se nao pela compreensao e pela lealdade? fi preciso compreender o 
momento histdrico, em que aos dirigentes de hoje cabe implantar um novo sistema 
de governo, cuja capacidade de trazer beneficios ao povo se mede com a deli- 
cadeza de sua fixagao no solo movedigo da nossa vida publica. A compreensao 
levou a Camara dos Deputados, na bora inaugural do novo sistema, a reduzir ao 
minimo as suas restrigoes e reservas ao Conselho de Ministros, mas hd de levar 
tambem o Conselho a estimar o dialogo democratico que se traduz nas criticas 
e na atividade oposicionista, que sao, na vida democratica, como o sal evangdlico 
que evita a deterioragao do regime. E ha de ser pela compreensao que o Presidente 
da Republica se limitara a si mesmo nas fronteiras de suas atribuigoes constitu- 
cionais, evitando, como ha razao para temer, transformar-se em forga de erosao 
contra o sistema legalmente instituido e que, no piano das realidades, se instituiu 
como condigao da sua investidura. Sobretudo cabe a todos esses altos drgaos 
e poderes sentir que, por uma renuncia, podem ter mudado os homens, mas 
nao se alterou o pronunciamento inequivoco do povo brasileiro, qus, por maioria 
esmagadora, exprimiu nitidamente seus anseios e aspiragoes por uma politica 
renovada, limpa e decente nos metodos, generosa, humana e popular nos objetivos. 

A lealdade ao novo sistema, da parte de todos os responsaveis pela sua 
implantagao, sera o outro fator necessario ao seu florescimento. Vivemos num 
tempo em que o poder politico vai deixando de ser instrumento do bem comum 
para se tornar um fim em si mesmo. Dai as ambigoes desatadas nos dominios 
da vida publica, onde a gula politica se expande com ferocidade. Nao ha alimento 
que baste a essa fome de poder, embora muitos dos que o conquistam nao saibam 
o que fazer dele. Uma das contengoes a essa expansao perigosa e a lealdade 
aos limites que as leis impoem e fora dos quais nao ha democracia. Se o que 
a define, em. termos politicos, e a limitagao dos poderes, nao nos esquegamos 
de que a democracia parlamentarista p5e a sua tonica nessa limitagao, como 
elemento necessdrio ao dominio da liberdade. 

O Senado, em ultima analise, tem condigoes para contribuir afim de que se 
contenham os excesses a que conduz o esquecimento do dever de lealdade. Con- 
servar essas condigoes — e saber usa-las bem — e missao relevantissima na area 
das instituigoes politicas. E nao se diga que esse nao e um problema do povo, 
tao oprimido por afligoes e angustias de carater imediato. As crises de natureza 
politica, que se vem repetindo de modo inquietante, sao fatores de atraso na linha 
do desenvolivmento naclonal. Urge eliminar esses fatores ruinosos e nao o con- 
seguiremos senao pela pratica leal e compreensiva das instituigoes. Fora dai, 
nunca o Pais conhecera a verdadeira ordem democratica, com os beneficios que 
ela e capaz de trazer ao povo e que constituem a sua razao de ser e a sua 
grandeza. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. TReSTidENTE (Mathias Olympic) — Tem a palavra o nobre Senador 
Pedro Ludovlco, por cessao do nobre Senador Gilberto Marinho. 

O SR. PEDRO LUDOVICO — Sr. Presidente, varias vezes tenho ocupado a 
tribuna do Senado para tratar da elevagao do custo da vida. Ha 5 anos afirmei 
que, se os governos nao tomassem uma providencia seria sobre este problema, 
nos marchariamos para dias dificeis, pois o pauperismo aliado a fome poderia 
nos trazer dias tragicos. 

As minhas palavras, porem, nenhuma influencia tiveram para que se tomas- 
sem medidas acauteladoras. 

Cheguei a propor um congelamento de pregos e salaries, e me responderam 
que era uma medlda drdstica e impratlcavel, que, entretanto, ja foi adotada em 
vdrios paises. 

A nossa crise 6 muito mais profunda do que se pensa, porque nao e apenas 
de produgao, mas prlncipalmente de especulagao, de ganancia. 

So providencias excepcionais poderao conjura-la. 
Agravada e criada, em grande parte, pela inflagao, tende a se perpetuar e a 

crescer. 
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De sorte que o problema mais aflitivo que se apresenta ao atual Groverno 6 
o de que tratamos neste modesto discurso. 

Convenham que se toma imprescindivel pdr um paradeiro a essa situagao. 
Os pregos se elevaxn de uma maneira tal e, nao rare, tao inexplicavel, que 

nao ha Coap que seja mals capaz de controla-los. 
A mesxna mercadoria se vende em estabelecimentos de uma mesma cidade 

per precos os mais dispares. um verdadeiro assalto generalizado a bolsa do 
consumidor. Ha pegas de automoveis que se adqulrem em uma casa comerclal 
por Cr$ 500,00 e em outras por mil. 

Ha medicamentos que sao vendidos em uma farmamia ou drogaria por pre- 
50s inteiramente desproporcionados. 

A came, que era um alimento barato no Brasil, pois nos paises da Europa e 
nos Estados Unidos foi sempre muito mais cara, tomou-se inacessivel entre nos, 
a bolsa da pobreza, das pessoas que vivem de salaries baixos. 

Tanto assim que o seu consume, segundo estou informado, baixou no Rio de 
Janeiro de 400 toneladas diarias para 150. 

A classe operaria e uma parte da classe media nao podem comprar diaria- 
mente um quilo desse alimento, pois que os seus salaries nao suportam tal onus. 
En tan passam a te-lo nas suas refeigoes apenas uma ou duas vezes por semana. 

Em geral se fala apenas no tabelamento dos generos de primeira necessi- 
dade. Seria uma monstruosidade, quando as outras utilidades sao adquiridas 
pelos olhos da cara. 

Ademais, seria uma enorme injustiga, pois os homens que mais sofrem sao 
os que se dedicam a produgao desses generos. Lutam contra a agressividade da 
Natureza, enfrentando a soalheira de manha a noite, a falta de conforto, as 
endemias rurais e sujeitos ao excesso ou a falta de chuvas. 

Os camponeses mais pobres sao uns verdadeiros parias, alimentando-se mal, 
passando freqiientemente fome, nao tendo capacidade economlca para se vestir 
e a sua famUia, pois vivem constantemente em andrajos, esfarrapados. 

Quando adoecem, ou qualquer pessoa de sua familia, nao podem comprar os 
remedios, pois qualquer receita medica fica, geralmente, em mais de mil cruzei- 
ros, quando nao custa tres ou quatro mil. Os laboratories deviam ser obrigados 
a ter uma quota de medicamentos bem mals baratos para essa gente mlseravel, 
sofredora. 

Se nao se opuser um dique a especulagao, com coragem, sem o recelo de 
desagradar ao comercio, a indiistria, aos intermediarios, todos os atos do Governo, 
no sentido de baixar 0 custo da vida, serao inuteis. 

Ainda bem que o Primeiro Mlnistro, Sr. Tancredo Neves, afirmou no seu 
piano de administragao: "E que ninguem mais discorda quanto ao fato de que 
a hora soou e de que esta encerrado o capitulo das protelagoes." Disse mais, que 
urge acelerar a Lei Antitruste, para que se possa combater a carestla artificial, 
gerada pela especulagao e pela fome de lucres excessivos. 

Alias, todos os ultimos govemos fracassaram nesse particular. Nenhum 
tomou uma posigao seria para veneer essa situagao que, dia a dia, se agrava e 
que podera, em future proximo, acarretar conseqiiencias muito graves. 

Nenhum teve coragem de enfrentar os especuladores, mesmo porque sao 
numerosissimos, ja que todos tambem sao explorados, e cada qua! que tem 
qualquer coisa para vender procura explorar o outro. 

De maneira que esses profiteurs nao deixam de ter alguma razao. 
Sao legioes que se exploram reciprocamente. 
O erro, como constantemente tenho afirmado, vem dos responsavels pelos 

destinos do Pais. A eles cabe combater esse vicio, esse crime que se comete, 
principalmente contra os que vivem de pequenos salaries, pois estes so consomem, 
nada tem para vender, nao podendo, portanto, explorar outrem em seu beneficio. 
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O proprio Sr. Janio Quadros, que se mostrou na sua atuagao administrativa 
um homem decidido, voluntarioso, opondo-se muitas vezes, em casos ate sem 
importancia, a forqas poderosas, nao se animou a lutar de frente, drasticamente, 
contra essa situagao, que e o ponto basico do meu discurso. Pelo contrario, no 
seu govemo, a nossa moeda ainda mais se aviltou e a carestia ainda mais se 
exacerbou. Mesmo assim, havia esperanga de que ele pudesse nos trazer um 
desafogo em materia economica. Eu, pelo menos, Ihe dava esse credito de 
confianga. Mas, fiquei desiludido, quando, apos a sua renuncia, li em alguns 
jornais que os seus intimos afirmaram que o seu governo nao teria possibilidade 
de atender as ordens de pagamento, relativas a auxlllos, emprestimos, finan- 
ciamentos que havia autorizado. 

Nao e possivel admitir-se que saiamos dessas aperturas, dessa inflagao, que 
cada vez mais se amplia, sem um regime de austeridade, de poupanga. So se 
devia gastar em obras que ja se encontram em andamento, de utilidade piiblica 
ou que se imponham como exigencia de carater coletivo. 

Se assim nao se proceder, iremos de mal a pior, e nos dirigiremos para o 
desconhecido, e, talvez, para uma subversao social. 

O povo brasileiro e muito bom, tolerante, valente, mas condescendente em 
excesso, pois, ao reves, ja se teria manifestado com mais veemencia contra esse 
sofrimento que nem ao menos se estabiliza e vai em um crescendo assustador. 

Imprescindivel e que o atual Governo, cujo chefe dirige um partido socialis- 
ta, se disponha a agir com muita firmeza, com muita seriedade, com muita 
coragem, com muita humanidade, para a solugao desse problema, que e funda- 
mental para o exito ou aniquilamento do seu governo. 

Fago votos para que o Presidente Joao Goulart siga uma boa rota nesse 
sentido, sem vacilagoes, sem tiblezas, nao se dobrando a influencia de qualquer 
esp^cie. O povo esta farto de promessas, farto de paiavras esperangosas, farto 
de engodos, aguardando com avidez que alguem o salve dessa vida dificil, afiitiva, 
por que esta passando. 

Tenham o Sr. Joao Goulart e o Sr. Tancredo Neves a coragem de dizer nao 
aos que Ihes forem fazer pedidos que colidam com o interesse da Nagao. 

Nao iludam, sejam francos. 
O bem-estar coletivo, mormente nessa erase que atravessamos, deve estar 

muito acima das solicitagoes ou das exigencias impertinentes dos politicos. 
A maioria desses so veem seus interesses pessoais, ou do seu eleitorado, pouco 

se Ihes dando que o Pais va para a bancarrota. 
Domina-os o imediatlsmo, embora percebam que o terreno em que pisam e 

falso, e podre, e carunchoso. 
Os acontecimentos que se passam no mundo devem nos servir de exemplo. 
Na Turquia, os parlamentares, os ministros e o chefe do govemo se desman- 

daram, dilapidando o que nao era seu. Possivelmente jamais pensaram nas 
conseqiiencias tragicas dos seus atos. No entanto, a mao do imponderavel caiu 
pesadamente sobre eles. 

Nos, brasileiros, que fomos agraciados por Deus, com uma parte da terra 
tao interessante, tao fertil, tao vasta, sem os rigores do invemo e com os climas 
temperados, devemos nos esforgar para por a nossa casa em ordem, e que vai, 
pela nossa proprla culpa, se encaminhando para a desorganizagao, para a 
anarquia. 

Com um pouco de boa vontade de todos, com um pouco de esforgo, havendo 
honestidade e patrlotismo por parte dos politicos, dos govemantes, seremos 
uma Nagao recuperada, dentro de poucos anos, tomando-se o Brasil um ponto 
de atragao para todos os povos do mundo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Paimas.) 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Tem a palavra o nobre Senador 

Jefferson de Aguiar. 
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Sr. Presidente, desejo transmitir um 
apelo ao Sr. Presidente do Institute Brasileiro do Cafe, que resulta de solicita- 
qoes de espirito-santenses submetidos a maior crise financeira que ja flagelou 
aquele Estado, em decorrencia da politica cafeeira estabelecida no Governo Janio 
Quadros e que trouxe, para o meu Estado, a total impossibilidade de manter seu 
ritmo de trabalho e o escoamento da safra de cafe como vinha realizando, ha 
dezenas de anos, sem quaisquer crises que nao fossem as resultantes de crises 
gerals da redugao dos pregos e da impossibilidade do escoamento da nossa safra. 

O Espirito Santo produz cafe dos tipos 7 e 8. Sempre teve, no Sul dos Estados 
Unidos, a absorgao completa de sua produgao, cerca de dois milhoes de sacas. 
No entanto, a politica adotada no Governo Janio Quadros, e mantida atualmente, 
tern impossibilitado o escoamento da sua safra. 

Assim, por via de consequencia, o Governo do Estado fica igualmente impos- 
sibilitado de arrecadar impostos e, portanto, sem meios de pagar, sequer, ao seu 
funcionalismo e atender as mais imediatas necessidades da coletividade capixaba. 

Ilustres representantes do Espirito Santo, na Camara dos Deputados, for- 
mularam invectivas contra o IBC. Eu nao trouxe ao Senado o debate de tao 
angustiante questao porque nossos representantes na Camara foram incumbidos, 
pelo Govemador do Estado, Sr. Carlos Lindenberg, de transmitir o apelo dos 
cafeicultores capixabas e do Governo espirito-santense. 

Hoje, no entanto, ao tomar conhecimento da mensagem aflitiva, dirigida pelo 
Sr. Govemador do Estado a Assembleia Legislativa, devo corresponder aqueles 
que confiaram a representagao capixaba na Camara Alta dirigir a palavra aos 
Poderes constituidos da Nagao, merce do dever indeclinavel de transmitir o apelo 
e denunciar ao Pais a situagao calamitosa por que atravessa o Estado do Espirito 
Santo em face de uma politica equivoca, que so traz prejuizos a coletividade bra- 
sileira, atendendo, no entanto, aos interesses de grupos economicos ou de regioes 
outras que nao a espirito-santense. 

Se o IBC esta empenhado em melhorar os tipos de cafe, o que e louvavel, 
nao pode, no entanto, imprimir ritmo excepcional a essa politica sem uma grada- 
tiva agao, para permitlr ao meu Estado aparelhar-se suflcientemente para a 
melhoria das colheitas e de tantos outros deveres que o habilitem a competir 
no mercado internacional. 

Se o Espirito Santo nao conseguisse colocar sua produgao cafeeira no mercado 
internacional por falta de compradores, seria louvavel a atitude do IBC; mas, se 
os capixabas sempre colocaram sua safra no Sul dos Estados Unidos e na Europa, 
evidentemente o intervencionismo do Instituto tem caracteristlca de agressivo 
desprezo pelos interesses espirito-san tenses, para justificar, talvez, o interesse 
paulista ou o de outros produtores de cafe. 

O Sr. Nelson Maculan — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR — Com todo prazer. 
O Sr. Nelson Maculan — Gostaria de lembrar a V. Ex.a que o Parana foi a 

primeira voz que se levantou contra o esquema cafeeiro adotado pelo Governo 
anterior, pronunciando exatamente as palavras que V. Ex.a prof ere neste mo- 
mento. Na ocasiao salientamos que o Governo atendia a interesses de outros 
Estados em detrimento do nosso. Acredito, portanto, que o Parana nao esteja 
incluido na forma de protecionismo contra a qual V. Ex.a, com muita razao, se 
insurge, porque nao interessa tambem ao Espirito Santo. 

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

Reconhego que V. Ex.a foi a primeira voz a debater a questao no Senado 
Federal, com o apoio, alias, da bancada paranaense. 

O Espirito Santo nao trouxe, atraves de suas representagoes, materia a colagao 
perante o Senado Federal, porque, como disse, o Sr. Govemador do Estado 
incumbiu a representagao capixaba na Camara dos Deputados, de promover 
as medidas adequadas a solugao da crise. Esquecida a situagao do Espirito Santo 
pelo Instituto Brasileiro do Cafe, pelo Ministro da Fazenda e pelo Governo 
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Federal, evidentemente participo da luta para denunciar ao Pals que os poderes 
publicos federals estao promovendo o desgaste financeiro e economico do Estado 
do Esplrito Santo, ocasionando uma crise que podera estabelecer situagao vexatd- 
ria, humilhante e talvez de grande repercussao social no territdrio esplrito-santen- 
se. Bastara o Estado nao ter meios suficientes para o pagamento do funcionalis- 
mo para provocar em todo o territdrio crise social de grande envergadura. 

Acreditando representar a opiniao, a palavra e o esforgo da Bancada capixaba 
na Camara Alta, convoco a atenqao do Sr. Presidente Joao Goulart, do Sr. Ml- 
nistro Tancredo Neves e do Sr. Sergio Frazao, Presidente do IBC, para tao grave 
protalema, esperando que as autoridades federals pensem na grandeza da crise 
e nas terrlveis conseqiiencias que poderao advir, para a economia capixaba, de 
tao anomala polltica cafeeira, e promovam, imediatamente, sem tardanga, as 
indispensaveis medldas para corrigir essa terrivel polltica. O povo esplrito-santense 
nao pode continuar a sofrer as conseqiiencias desses erros que apenas favorecem 
os concorrentes, sem atender aos legltimos interesses do Pals. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Tem a palavra o nobre Senador 

Vivaldo Lima. 
O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente. No dia 20 de agosto proximo pas- 

sado, pela manha, regressava, em um jato DC-8 da Panair do Brasil, apos haver 
cumprido certa missao em solo da Africa. 

Em ensolarada tarde, embora fria, da temporada invernosa deste altiplano, 
dos ultimos dias de julho, pelo telefone, fui distinguido por convite pessoal do 
entao Presidente da Republica, o eminente e honrado Senhor Janio Quadros, 
para representar a Nagao brasileira nos festejos comemorativos do primeiro 
aniversario da independencia da Republica do Gabao, situada na area equatorial 
do continente africano. 

Depois dos necessarios contatos com o ilustrado e distinto Ministro da Justi- 
ga, Doutor Pedroso Horta, munido das devidas credenciais e instrugoes, estas, 
sobretudo, em grande parte pessoalmente recebidas do Senhor Presidente da 
Republica, que nao esquecera nas constantes recomendagoes, como era de seu 
feitio, ao cuidar de qualquer assunto ou problema de interesse do Pais que 
govemava com tanta energia, operosidade e espirito piiblico, o que de pratico ou 
objetivo fosse possivel obter em razao de intercambio comercial, politico e cultu- 
ral com aquela minuscula, pore-m ja florescente nagao, integrante da Africa 
equatorial francesa, entao, para la me dirigi em companhia do assessor economi- 
co, o Consul MArlo dos Santos, no dia 11 de agosto, alcangando, via Paris, Libre- 
ville, engalanada e hospitaleira capital do Gabao, na manha de 14, a tempo, assim, 
de participar de todos os atos oficiais programados para o periodo de 15 a 18. 

A 20, manha de esplendldo domingo, dava por bem cumprido o dever para 
com o Governo, que me honrara com sua confianga e o meu Pais, que nao espera 
outra coisa de seus filhos, ao tocar outra rapida aeronave da Panair a pista do 
imponente aeroporto do Galeao. 

Entao, apenas faltaria dizer como se houvera a Delegagao no desempenho 
da tarefa atribuida. Nao ihe foi necessario muito tempo para faze-lo. No dia 24, 
jd estava concluido o competente relatdrio, de 9 folhas datilografadas, para ser 
sintetico e objetivo. 

A 25, as 16 horas, em audiencia previamente marcada, ela seria oficialmente 
entregue ao titular das Relagoes Exteriores, no Palacio Itamarati, o que nao foi 
possivel senao indiretamente pelos motives ja do dominio desta Casa. Naquela 
apoquentada tarde de agosto — e bom relembrar — a Nagao inteira, perplexa 
e inconformada, conhecia o teor do documento de remincia do Presidente Janio 
Quadros, lidos pelas Mesas das duas Casas do Congresso Nacional. Em ultima 
analise, para ser claro, ele deveria ser encaminhado, dentro do mais breve prazo, 
ao proprio Chefe do Estado, que, mais do que ninguem, estaria ancioso por saber 
o que nele se continha, dado o vivo interesse sempre demonstrado em que se 
atendesse o amavel e insistente convite da Presidencia da Republica daquele 
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longmquo rincao e que, em feliz oportunidade, em entendimentos proveitosos, 
resultasse salutar aproximaqao entre os dois paises. 

Antes, porem, Sr. Presidente, de dar conhecimento ao Senado, em sessao 
publica, como esta, do texto franqueavel do Relatorio, em tela, ouso ocupar, 
data venia, mats alguns instantes do tempo precioso deste douto plenario para 
dizer que se confirma o que alhures se diz e se reproduz adiante a despeito de 
uma jovem e prospera nagao, de certa valla, no entanto, a titulo de ilustragao 
desta despretensiosa narrativa. 

De fato, nao contestam la, a guisa de introito historico que foram os co- 
merciantes lusos os primeiros europeus a descobrir aquela parte da Africa no 
seculo 15. Gabon tern o seu nome derivado da palavra portuguesa "gabao" (um 
capote de mangas e capuz), por semelhanga do delta do rio com esta pega do 
vestuario. Mercadores holandeses, ingleses e franceses apareceram no Gabao 
no seculo 16. Ocupagao formal pelos franceses deu-se em 1882. Em janeiro de 
1910, o Gabao tornou-se um dos quatro territorios da Federagao da Africa 
Equatorial Francesa. Essa federagao foi dissolvida em 1950, quando o Gabao, 
assim como os outros tres territorios (Congo Medio, atual Repiiblica do Congo 
(Brazzaville); o Oubangi-Chari, atual Repiiblica Central Africana; e o Chad), 
se tornaram autonomos mcmbros da Comunidade Francesa. 

Em agosto de 1960, o Gabao passou a nagao independente, mas reteve lagos 
estreitos e formais com a Comunidade Francesa. Em setembro de 1960, o Gabao 
e aceito como membro das Nagoes Unidas (ONU). 

A independencia do Gabao, assim como a de outros territories franceses de 
ultramar na Africa Oeste e Equatorial, culminou em uma serie de reformas 
por parte da Franga tendentes a aumentar a autonomia dos seus territorios 
do ultramar. Essas reformas foram inauguradas pelos Constituintes Franceses 
em 1946, a qual confer! a cidadania francesa aos habitantes das dependencias da 
Africa Negra e outras areas ultramarinas, descentralizava os poderes e iniciava 
a participagao, com uma Assembleia Consultiva a vida politica dos territorios 
de ultramar. 

Outras reformas libertadoras foram introduzidas com a convengao em Lei 
do Acto de Reforma Ultramarina, conhecida por Lei Cadre de 23 de junho de 
1956. Essa reforma, em conjunto com a remogao de ainda algumas inadequagoes 
de votos, preve a criagao de orgaos governamentais, que asseguraram a medida 
de governo proprio para os territorios individualizados. 

O estabelecimento da Comunidade Francesa, seguida do referendum Consti- 
tucional de setembro de 1958, aumentou e estendeu os poderes internos dos anti- 
gos territorios ultramarinhos. Tais poderes foram ainda mais ampliados em vir- 
tude da aceitagao pela Franga do conceito de completa independencia dentro 
do quadro da comunidade. 

O Gabao, com uma area de cerca de 267.000 quilometros quadrados, e, geo- 
grafica e economicamente a mais homogenea das Republicas da Africa Equa- 
torial Francesa. Possui muitos recursos naturais, porem, o clima e a natureza 
criaram um ambiente hostil ao homem, pois que florestas equatoriais de chuvas 
pesadas cobrem 7/8 do seu territorio. Situando-se no Equador, tem o Gabao como 
limites ao Norte, a Guine Espanhola e o Camerou, para o Este e o Sul a Repii- 
blica do Congo (Brazzaville) e o Atlantico pelo Oeste. O Gabao tem altas tem- 
peraturas e umidade por todo o ano. De maio a setembro, € relativamente 
seco. As chuvas caem de janeiro a maio. 

Na area Utoranea, o rio Ogooue, que e navegavel por 200 milhas, fornece 
transporte adequado. No interior, o terreno e dificil. Um plato baixo e duas 
cadeias de montanhas formam muitas corredeiras, que fazem os rios inuteis 
para qualquer qualidade de transporte pesado. As poucas estradas, que existem, 
sao virtualmente intransitaveis pelo trafico pesado na estagao chuvosa. 

Com apenas 420.709 habitantes, uma media de densidade demografica de 
4 (quatro) habitantes por milha quadrada, o Gabao e a menos povoada das 4 
(quatro) primitivas republicas equatoriais francesas. A populagao concentra-se 
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ao longo de rios e estradas; no interior, existem grandes areas completamente 
despovoadas. A taxa de nascimento 6 baixa e, apesar da assistencia medica e 
de servigos sociais modernos, a populagao esta ainda estatlca. o Governo esta 
dando toda a atengao a esse problema. 

Nao ha desemprego e algumas areas sofrem de falta de mao-de-obra. Bair- 
ros miseraveis, que tanto estragam as cidades africanas, sao desconhecidos no 
Gabao, pois nao ha desocupados. As duas cidades maiores: Libreville, uma Capi- 
tal, centro do petroleo e Porto Gentil, centro das indiistrias dos ccrmpensados, 
tem somente 21.565 e 16.000 habitantes respectivamente. 

Existem mais de 40 grupos etnicos diferentes, falando Hnguas diferentes e 
possuindo culturas distintas. O maior grupo etnico e o Fonge. Limites tribais 
sao ainda mais indistintos do que em qualquer outro territdrio africano. 

5 — Motivo de fama internacional do Gabao e a localizagao do Hospital 
do Dr. Alberto Schweitzer's em Lambarene. 

Sob a Constituigao, de tipo presidencial, adotada era fevereiro de 1959, os 
poderes legislatives sao exercidos por uma camara unlca de 40 membros, a Assem- 
bleia Legislativa, com mandate de 5 (cinco) anos, por sufragio universal. O 
Presidente da Republica e cabega de Estado e Chefe Executivo. Ele 6 eleito por 
uma maioria absoluta da Assembleia nos dois prrmeiros escrutinios e por uma 
pluralidade no terceiro. A Justiga, administrada em nome do povo, e um ramo 
independents do Governo. 

O Presidente Leon M'Ba, pertence ao Bloco Democratico Gabones (BDG) 
e controla 23 dos 40 lugares da Assembleia Legislativa. O BDG e filiado ao 
partido da Costa do Marfim, do Presidente Houphouet Boigny chefe do "Agru- 
pamento Democratico Africano". O principal partido da oposigao e a Uniao 
Democratica e Social Gabonesa, que return 11 dos lugares na Assembleia. Com 
uma economia mais favoravel, do que os outros quatro antigos Estados da Africa 
Equatorial Francesa, o Gabao recusou-se a fazer parte de uma Confederagao 
com os outros 3 (tres) territorios. 

As florestas fornecem pelo menos tres quartos de todas as exportagoes do 
Gabao. Mais de 90 por cento da madeira exportada e em forma de toros e o 
resto e constituido de compensado e de folheados. A maioria da madeira expor- 
tada pertence especie "koume", que e macia e particularmente adequada para 
o descascamento. 

Fora de umas plantagoes experimentais de borracha e de palmas oleagino- 
sas, de propriedade particular na regiao do Lambarene, a agricultura 6 essen- 
cialmente de subsistlncla. 

As principais colheitas de alimento native sao, a mandioca, o amendoim e 
o oleo de palma. Cacau, que constitui mais de 85% de exportagao dos produtos 
agricolas, cresce na regiao do Woleun tem perto da fronteira com o Came- 
roun. Pequenas quantidades de cafe i plantado na area de Mekambo e Pran- 
ceville-Molla, enquanto que o cultivo de arroz foi iniciado perto de Tchibanga 
com resultados favoraveis. 

O Governo esta muito empenhado no desenvolvimento da agricultura nas 
areas menos desenvolvidas, com o proposito principal de aumentar a renda da 
populagao rural. 

Em 1956, foi descoberto petroled, perto do Porto Gentil, pelos franceses. 
Em 1960, alcanga-se uma produgao de um milhao de toneladas. A Sociedade 
de Petroleo, "AEF" (SPAEF) e a maior organizagao particular que emprega no 
Gabao cerca de 2.500 africanos, sendo que a maioria foi treinada pela compa- 
nhla. As instalagoes em Porto Gentil sao suficientes para negociar cerca de 
2 milhoes de toneladas de dleo por ano. As reserves conhecidas chegam agora 
a 10 milhoes de toneladas e as perfuragoes continuam ativas. Em 1958 a SPAEF 
concluiu acordos com a Mobiloil e Shell Holandesa para conduzir exploragoes e 
perfuragoes no mar, numa larga parte da concessao do SPAEF. 

Pol descoberto Uranlo, em 1956, em Mounana, na area de Pranceville perto 
dos depdsltos de manganes da Comilog, em Moanda. Esses deposltos estao sendo 
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explorados pelas companhias das Minas de Uranio de Franceville, uma companhia 
mista de capitals publicos e privados. Uma refinaria com a capacidade de 2.500 
toneladas de minerio concentrado vai entrar em produgao ainda no corrente ano. 
Grandes depositos de minerio de ferro de alta porcentagem, estimados super- 
ficialmente em um bilhao de toneladas, foram descobertas em Mekambo por um 
grupo no qual a Bethlehem Steel e a maior participante. Desde que sera neces- 
saria a construgao de uma estrada de ferro de 400 milhas, passando por territorio 
muito dificil, para o transporte e escoamento da produgao de minerio, a compa- 
nhia esta considerando a possibilidade de exploragao dos depositos numa base de 
nao menos de 10 milhoes de toneladas por ano. Esses estudos deverao continuar 
por tres anos ainda, e a mina nao entrara em produgao antes de 1970. 

Perto do Atlantico, em Tchibanga, um deposito muito menor de minerio de 
ferro foi descoberto pelo Bureau Mineiro, Nao ha ainda nenhum piano definitive 
para sua exploragao. 

Em 1959, o IBRD emprestou 35 milhoes para a Cia. Mineira de I'gooue 
(Ccmilog) com ajuda num projeto de financiamento para a exploragao de depo- 
sitos de manganes perto de Moanda e embarque do minerio atraves de Pointe 
Noire, na Repiiblica do Congo (antigo Frances). Esse emprestimo 6 garantido 
nao somente pela Repiiblica da Franga mas tambem pela Republica do Gabao 
e do Congo. 

As exportagoes do Gabao, dentro de alguns anos, devem dobrar de valor. A 
despeito do aumento das importagoes induzidas pelos lucres maiores obtidos pela 
exportagao, assim como programas de investimento do Comilog e do Uranium de 
Franceville, espera-se que o Gabao devera continuar normalmente a ter lucres 
maiores na exportagao do que em anos anteriores, 

A.posigao do Governo e solida e a polxtica de ordem economica e financeira 
bem orientada. 

Agora, Sr. Presidente, passo a ler, em suas linhas gerais, o que consta do 
aludido Relatbrio, com as dbvias omissoes daquilo que teve de levar o sinete 
confidencial: 

Exoelentissimo Senhor Ministro de Estado, 
Distinguido pela escolha do Senhor Presidente da Republica para chefiar 

a representagao do Brasil nas comemoragoes do primeiro aniversario da Inde- 
pendencia da Republica do Gabao, que se realizou de 15 a 18 de agosto deste 
ano, tenho a honra de relatar a Vossa Excelencia, juntamente com o assessor 
economico que me acompanhou, as impressoes que eu e ele tivemos durante a 
nossa estada naquele pais. 

Cerimonial 

A Delegagao brasileira desembarcou no aeroporto de Libreville no dia 14 de 
agosto. Foi recebida pelo Chefe do Protocolo, que Ihe deu as boas vindas e a 
apresentou a Senhorita Ebosa Yvette, destacada pelo Cerimonial para assisti-la 
durante sua estada no Gabao e instrui-la sobre as formalidades do cumpri- 
mento dos varies itens do programa. 

Tudo foi feito para proporcionar aos representantes dos paises convidados 
o conforto material mais complete possivel: a Delegagao brasileira ficou alojada 
num modemo e espagoso apartamento; um carro com chofer posto permanente- 
mente a sua disposigao, as refeicoes servldas nos tres melhores hotels da cidade; 
a geladeira do apartamento sempre provlda de toda a especie de refrigerantes. 

A Delegagao cumpriu na Integra a programa, Aceitou todos os convites 
oficiais para almogo e jantar; compareceu as recepgoes e as manifestagoes patrio- 
ticas, esportivas e folcloricas. 

No dia 18, a Delegagao participou de uma excursao a Lambardnd, onde este 
instalado o hospital do Doutor Albert Schweitzer. 

No dia 19, a Delegagao partiu rumo ao Brasil, depois de apresentar as suas 
despedidas ao Presidente da Republica e ao Ministro dos Negdcios Estrangeiros. 
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A apresentagao de credenciais realizou-se no dia 16. Aproveitou o Chefe da 
Delegagao a aportunidade para entregar ao Presidente Leon M'ba carta pessoal 
do Presidente Janlo Quadros. 

Tanto na cerimonia mencionada no paragrafo anterior, como naa receppoes, 
almogos e jantares oficiais, foi observado, no que diz respeito a precedencia, o 
criterio da ordem alfabdtica, semelhante ao utilizado na ONU. 

PARTE POLITICA 
a) Paises presentes 
Grande numero de paises de varies organismos intemacionais foram convi- 

dados para assistir aos festejos, e quase todos compareceram — cerca de 60 
delegapoes. O General De Gaulle reforgou a representagao do Embaixador em 
Libreville enviando o seu representante pessoal a testa de numerosa comitiva. A 
Comunidade francesa tambem estava presente. Os Estados Unidos prestigiaram 
a independencia participando diretamente dos festejos; tres vasos de guerra 
— cuja missao especifica e de representar os Estados Unidos nos paises africanos 
que comemoram a sua recem-adquirida independencia — desembarcaram helicop- 
teros, veiculos e fuzlleiros navais: contribuiram com um magnifico e peta-lo 
de fogos de artificio na noite do dia 17 e montaram carros alegoricos que desfi- 
laram na parada do mesmo dia, simbolizando a amizade Estados Unidos—Gabao. 

A Comissao Executiva da CEE se fez representar bem como os membros do 
Mercado Comum Europeu. O bloco comunista — Uniao Sovietica, Tcheco-Eslova- 
quia, Hungria e lugoslavia. A Santa Se enviou o Nuncio Apostblico em Lagos. 
Outros paises da Europa: Suiga, Austria, Gra-Bretanha, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Turqula e Grecia. Acompanhando os delegados espanhois estava o Re- 
presentante da Guine Espanhola (Rio Muni) — colonia encravada no norte do 
Gabao. 

Os membros do continente asiatico presentes: China Nacionalista, Japao, 
India, Paquistao, Jordania, Israel e Viet-Nam. 

Praticamente toda a Africa estava representada: Congo (Brazzaville), Chad, 
Camaroes, Senegal, Togo, Costa do Marfim, Daomei, Mauritania, Mali, Niger, 
Alto Volta, Repiibllca Centro Africana, Tunisia, Marrocos, Republica Arabe Unida, 
Guine, Liberia, Serra Leoa, Gana, Nigeria, Etidpia, Somalia, Libia e Congo (Leo- 
poldville). 

O unico representante da America Latina foi o Brasil. 
b) Impressoes sobre as condigoes politicas intemas do Gabao 
O Gabao, politica e economicamente, encontra-se sob forte influencia da 

Franga. Os postos constitucionals do Govern© sao, evidentemente, ocupados por 
gaboneses, mas os de carater tdcnico ou de confianga o sao por franceses. Piliais 
de flrmas franoesas monopollzam o comercio importador e exportador e aos 
franceses tambem pertencem quase todas as pequenas industrias locals. Ultima 
mente, em virtude da associagao do Mercado Comum, surgiram algumaa agen- 
das importadoras holandesas, alemas e italianas. 

Sem contar que o Governo parece conformado com essa situagao, acredita- 
mos tender ela a perpetuar-se por tres motivos: l) a independencia foi conced da 
ao Gabao antes mesmo que o pais a tivesse pedido ou exigido. O mal, por assim 
dizer foi cortado pela raiz; foi impedida dessa maneira o desenvolvimento de um 
sentlmento nacionalista orlentado contra o frances e a posigao predominante 
que ele ocupa no pais. 

Os estudantes de nivel universitario sao mandados para a Franga. 2) Ine- 
xlstem preconceitos de raga em todos os niveis socials, o que tende a atenuar 
bastante aos olhos dos gaboneses a posigao privilegiada que franceses e pessoas 
de outras nacionalidades ocupam com relagao aos nacionais no setor economlco. 
3) Nivel economlco razoavel da populagao. Os grandes investimentos no setor 
de mlneragao absorvem toda a mao-de-obra disponivel; jA se faz sentlr o pro- 
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blsma da escassesz de trabalhadores na agricultura, em virtude dos salaries 
mais elevados pages nas minas. 

c) O Gabao na politica internacional 
Os Estados Unldos e os paises da Comunidade Economica Europeia, sobre- 

tudo a Franga, se esforgaram, atraves de suas representagoes em prestlgiar o 
Governo e garantir a sua plena amizade. Com efeito, o Mercado Comum Euro- 
peu, quando terminada a fase de integragao, formara o mais poderoso complexo 
economico unificado do mundo. 

Esse complexo, cujo funcionamento depende de um abastecimento regular 
e crescente de materias-primas qua nao produz, necesslta dos imensos recursos 
naturals da Africa associada ao Mercado Comum. O Gabao, como se sabe, possui 
grandes jazidas de ferro, manganes, petrdleo, uranio e inesgotaveis reservas flo- 
restais. Dai sua posigao estrategica no contexto internacional. 

As condigoes em que se encontrou a Missao e o seu objetivo principal nao 
nos permitiram procurar conhecer os pontos de vista do Gabao sobre os proble- 
mas africanos da atualidade, nem o pensamento desse pais a respeito da atua- 
gao do Brasil na Assembleia da ONU. De fato, o programa intensive deixou-nos 
pouco tempo para contatos pessoais prolongados, e os mantidos eram quase 
sempre em companhia de membros de outras delegagoes. 

d) Missoes diplomaticas estrangnras e estabelecimento de representagao 
brasileira 

A Franga, os Estados Unidos e a China Nacionalista possuem Missoes per- 
manentes em Libreville. A Alemanha e a Suecia mantem consulados gerais, por 
enquanto. A Gra-Bretanha, a Espanha e a Alemanha pretendem instalar bre- 
vemente representagoes diplomaticas no Gabao. 

O mercado relativamente prospero embora pequeno (as importagoes do 
Gabao em 1960 atingiram cerca de US$ 40 milhoes), as possibilidades de 
venda e de compra, sobretudo o petroleo, sem falar nos interesses do Brasil 
com relagao a Africa e a necessidade de se observar a evolugao das tendencias 
que se manifestam naquele continente, ievaram-nos a concluir pela instalagao 
permanente de uma missao diplomatica em Libreville. Solicitamos audiencia 
no dia 15 ao Ministro dos Negdcios Estrangeiros e fomos prontamente atendldos. 
Expusemos, como pediam as Instrugoes, a politica africana do Brasil ao Senhor 
Jean Hilaire Aubame, que se limitou a tudo ouvir com a devida atengao. Decla- 
ramos o desejo do Presidente Janio Quadros de estreitar as relagoes politlcas, 
economicas e culturais com o Gabao atraves de relagoes diplomaticas. Respon- 
deu que o Gabao receberia com todo prazer o representante brasileiro e, no 
tocante as relagoes comerciais e culturais, disse nao haver nenhuma diflculdade 
na sua concretizagao. Dissemo-lhe que a abertura da representagao gabonesa, 
em Brasilia, nao precisava coincidlr com a Instalagao da missao brasileira em 
Libreville, e slm numa data posterior quando o pais estivesse em condigoes de 
efetiva-la. Agradeceu o Ministro a nossa visita e encerramos a conversa, pro- 
metendo ele levar os assuntos ventilados ao conhecimento do Presidente da 
Repiiblica. 

Ao despedir-nos do Chefe do Governo, reafirmou-nos ele que, em principio, 
nao havla nenhuma dlficuldade da parte gabonesa que se estabelecessem rela- 
goes diplomdticas, comerciais e culturais entre o Brasil e o Gabao, dependendo 
de estudos detidos. 

PARTE ECONOMICA 
Tivemos duas ocasioes para conversar com o Ministro da Economla, o Senhor 

Andre Gustavo Anguile, os itens constantes da parte economica das Instrugoes. 

Exportagao de produtos brasileiros. A possibilidade de exito em exportar 
manufaturas e outros produtos brasileiros para o Gabao estA condlcionada ao 
estabelecimento naquele pais de filiais ou agentes comerciais de flrmas brasi- 
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ras, a exemplo do que fazem a Franca e, ultimamente, a Alemanha, Holanda e 
Italia. Toda a importaqao se faz atraves dessas firman, inclusive as de produtos 
alimenticios tais como o arroz, agucar e carnes. Mesmo assim, os produtos bra- 
sileiros terao a desvantagem de diferencial tarifaria com relagao aos similares 
procedentes da Europa. 

Sugerimos que a missao diplomatica brasileira, a ser instalada em Libre- 
ville, seja munida de documentos informativos sobre produtos brasiieiros, com 
especificagoes de prego, etc., bem como de um pequeno mostruario de manufa- 
turas nacionais para fins de propaganda. 

Soubemos que o Ministro da Economia, juntamente com o dos Negocios 
Estrangeiros, passariam pelo Brasil em setembro proximo, rumo ao Chile, em 
viagem de bolsa da UNESCO. O Ministro da Economia conhece o Senhor Celso 
Furtado, e foi por ele convidado a visltar Recife quando passasse pelo Brasil. 
Sugerimos que ambas as personalidades fossem consideradas hospedes oficiais 
do Govemo brasilelro durante sua estada no Brasil e que visitassem, alem do 
Nordeste, o centro industrial de Sao Paulo. Poder-se-ia tamb&n aproveltar a 
oportunidade para continuar as converses mantidas pela Missao com essas per- 
sonalidades em Libreville. 

Sao essas, Senhor Ministro, as observagoes que pudemos fazer durante os 
cinco dias de permanencia no Gabao. Ten tamos expo-las objetivamente, e en- 
quadra-las dentro da orientagao tragada pessoalmente pelo Senhor Presidente 
da Republlca ao Chefe da Missao e as Instrugoes recebidas de Vossa Excelencia. 
Sem embargo das circunstancias excepcionais em que se encontrava o pais, 
vimos, nos breves contatos diretos com algumas das altas autoridades do Gabao, 
aceitos os propositos de boa vontade do Brasil para com o Gabao, e verificar a 
possibilidade de aproximar os dois paises atraves do intercambio politico, econo- 
mico e cultural. 1 

A efetivagao desse estreitamento de relacoes dependera de futures contatos, 
■e cremos que a vinda ao Brasil dos Ministros dos Negocios Estrangeiros e da 
Economia podera ser o primeiro passo nesse sentido. 

Rio de Janeiro, 24 ds agosto de 1961. — Senador Vivaido Lima — Consul 
Mario dos Santos. 

Em virtude da renuncia do Sr. Janio Quadros, a conseqiiente crlse politico- 
militar e a mudanga do sistema de Governo, este de Presidencialista para Parla- 
mentarista, aguardei que se consolidasse a nova situagao constitucional para vir_a 
esta tribuna, a fim de inteirar o Senado quanto ao cumprimento de uma missao 
confiada a um dos seus membros pelo Poder Executive, com a sua devida e previa 
aquiescencia, de acordo com os preceitos regimentais. 

Pelas razoes expostas, e provavel que as sugestoes encerradas em seus perio- 
dos finals nao tenham podido ser levadas em consideragao, nao faltando, creio, 
aielhor ocasiao em que os ministros em aprego possam visitar-nos oficlalmente 
com maior objetividade e compreensao. 

Em todo o caso, o Relatorio contem, em alguns capitulos, assuntos que nao 
podem delxar de ser apreciados, de qualquer modo, pelo novo Governo da Repu- 
bllca, uma vez que ja sao notorios os seus designlos em materia de politica 
intemaclonal expendidos pelo brilhante Chanceler San Thiago Dantas. 

Era, Sr. Presidente, o que tinha a dizer sobre a tarefa de que fui incumbido 
pelo ex-Presidente em agosto transato, colsa que fago desta tribuna visando a 
que seja consignado nos Anais do Senado Federal. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mathias Olympio) — Tern a palavra para explicagao 
pessoal o nobre Senador Gaspar Veloso. 

O SR. GASPAR VELLOSO — Sr. Presidente, nao tomarei muito tempo a Casa; 
minha presenga na tribuna e apenas para uma explicagao pessoal. 

Sabe o Senado Federal que tramitam no Senado dois projetos referentes a 
reforma eleitoral. 
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Um de autoria do nobre Senador Joao Vlllasboas, preconlzando a votagao 
sob legenda; outro, do ilustre Senador por Minas Gerais, Sr. Milton Campos, 
instituindo as eleigoes distritals. 

Sobre o assunto acabo de receber telegrama da Assembleia Legislativa de 
men Estado, que passo a ler: 

"Off. a Bancada paranaense do Senado Federal. 
Brasilia - DF. 
Cumpre-me comunicar a Vv. Ex.as, haver sido aprovado na Sessao 

Plenaria de vinte e oito do corrente, o requerimento subscrito pelo Sr. 
Deputado Domicio Scaramella, apelando a Bancada paranaense do Sena- 
do e da Camara Federal, no sentido de envldarem esforgos para traml- 
tagao urgente do projeto do Senador Milton Campos, dispondo sobre 
alteragoes na atual lei eleltoral, instituindo eleigoes distritais. 

Cordiais saudagoes, Vidal Vanhoni, Presidente da Assembleia Legisla- 
tiva do Estado do Parana." 

Este o telegrama de que queria dar conhecimento a Casa. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Caspar Velloso, o Sr. Mathias Olympic 
deixa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 1961, de autoria 

do Sr. Senador Nelson Maculan, que altera a Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro 
de 1952, que criou o Instituto Brasileiro do Cafe (aprovado, com emendas, em 
l.a discussao, em 27 do mes em curso), tendo 

PARECER da Comissao de Redagao, oferecendo redagao do vencido. 
Ao projeto foi apresentada emenda, que sera lida pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lida e apoiada a seguinte 

EMENDA N.0 2 
Nos arts. 5°, letra d; 7.°, I 2.°, letra i; e 15, § 3.°, in fine. 

Onde se le: 
"ate o terceiro grau, inclusive" 
Leia-se: 
"at4 o segundo grau, inclusive." 

Justificagao 
Acatando ponderagoes dos entendidos na materia de Direito e achando-as 

razoaveis, bem como, por outro lado, por ficar resguardado o objetivo visado 
com o precelto inserto no projeto, entendemos suflclente o limite da incompa- 
tlbilidade pleiteada por esta emenda. fi a sua razao de ser. 

Sala das Sessoes, 5 de outubro de 1961. — Nelson Maculan. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Em discussao o projeto com a 

emenda. (Pausa.) 
Nao havendo quern pega a palavra, declare encerrada a discussao. 
O projeto volta as Comissoes, para que estas se pronunciem sobre a emenda. 
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Item 2 

Elelcao de Comissao para emitir parecer sobre o Projeto de Emenda a Consti- 
tuigao n.0 8, de 1961, que altera o art. 3.° da Emenda Constitucional n.0 4. 

Vou suspender a sessao por cinco minutes, a fim de que os Srs. Senadores 
se munam das cedulas para votagao. 

Esta suspensa a sessao. 
(A sessao e suspensa as 15 horas e 55 minutos e reaberta as 16 horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta reaberta a sessao. 
Vai-se proceder a eleigao da Comissao Especial. 
O Sr. l.0-Secretario fara a chamada. 

(Procede-se a chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Votaram 32 Srs. Senadores. 
A apuragao acusa o resultado de dois votos em branco e trinta votos para 

os Srs. Senadores Daniel Krieger, Sergio Marinho, Milton Campos, Heribaldo 
Vieira, Lopes da Costa, Jose Feliciano, Lobao da Silveira, Jarbas Maranhao, 
Menezes Pimentel, Ary Vianna, Caiado de Castro, Cunha Mello, Lourival Fontes, 
Salviano Leite, Aloyslo de Carvalho e Lino de Mattos que comporao a Comissao 
Especial para emitir parecer sobre o Projeto de Emenda a Constituigao n.0 8, 
de 1961, que altera o art. 3.° da Emenda Constitucional n.0 4. 

Item 3 
Votagao, em discussao unica do Requerimento n.0 388, de 1961, dos Srs. Sena- 

dores Gaspar Velloso (como Lider do PSD) e Salviano Leite, solicitando urgencia, 
nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Intemo, para o Projeto de Lei do 
Senado n.0 28, de 1960, que reorganiza as Caixas Economicas Federals e da outras 
providencias. 

Sobre a Mesa requerimento de pedido de adiamento, que vai ser lido pelo 
Sr. l.0-Secretario. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 389, DE 1961 
Nos termos dos arts. 212, letra 1, e 274, letra b, do Regimento Intemo, requei- 

ro adiamento da votagao do Requerimento n.0 388, de 1961, a fim de ser feita 
na sessado de 15 do corrente mes. 

Sala das Sessoes, 5 de outubro de 1961. — Nelson Maculan. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — O requerimento que acaba de 

ser lido i de adiamento da votagao do Requerimento de Urgencia' n.0 388. 
Em votagao. 
O SR. GASPAR VELLOSO (Para encaminhar a votagao) — Sr. Presldente, 

requeri, em data de anteontem, urgencia para o projeto de autoria do nobre 
Senador Salviano Leite, que reorganiza as Caixas Efconomicas Federals. 

Firmei esse requerimento na qualidade de Lider do PSD em exercicio. Poste- 
riormente, fui procurado pelos Srs. Lideres da UDN, do PTE e do PL, que me 
fizeram sentir a exlstencia, no bojo do projeto, de um pedido de diligencia do 
eminente Senador Nogueira da Gama, Vice-Lider da Maioria. 

Neste caso, era mlnha intengao desistir do Requerimento de Urgencia. Entre- 
tanto, como nao se encontra presente o primeiro signatarlo, o nobre Senador 
Salviano Leite, combinel com meu ilustre colsga de Banca pelo Parana, Vice- 
Lider do PTB, a prorrogagao do prazo ate estar presente na Casa o nobre Senador 
Salvianq Leite. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Em vota?ao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Plausa.) 

Esta aprovado. 
O requsrimento voltara a Ordem do Dia da sessao de 16 do corrente. 

Item 4 
Discussao unica do Requ'erimento n.0 95, de 1961, do Sr. Senador 

Jefferson de Aguiar, em que se solicita a convocagao do Sr. MinLstro da 
Justifa para, em sessao previamente designada, prestar esclarecimentos 
sobre a publicagao de decretos e atos do Poder Executive com forqa de 
lei, sem observancia da competencla do Poder Legislative (Constituicjao 
arts. 63, 65, 66 e 67). 

Sobre a mesa requerimento de retirada da proposlgao da Ordem do Dia, 
cuja leitura val ser feita pelo Sr. l.0-Secretario. 

fi lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 390, DE 1961 

Nos termos do art. 253, letra a, do Regimento Intemo, soliclto a retirada 
do meu Requerimento n.0 95, de 1961, uma vez que perdeu a sua oportunldade, 
com a substltul?ao do titular da Pasta da Justiga, cuja convocagao, pelo Senado, 
naquele documento se objetlvava. 

Sala das Sessdes, 5 de outubro de 1961. — Jefferson de Aguiar. 

Item 5 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 77, de 1961 (n.0 

2.135, de 1960, na Casa de origem) que autoriza o Poder Executlvo a 
abrir ao Poder Judiciario — Tribunal Superior Eleitoral — o credito 
especial de Cr$ 123.711.057,70 para atender as despesas de qualquer natu- 
reza com a sua transferencia para Brasilia (incluido em Ordem do Dia 
nos termos do art. 171, n.0 I, letra a do Regimento Intemo, em vlrtude 
no Requerimento n.0 379, de 1961, do Sr. Senador Gilberto Marinho, 
aprovado na sessao de 27 de setembro flndo) tendo 

PARECER FAVORAVEL da Comissao 
— de Constituigao e Jostiga e dependendo de pronunciamento da 

Comissao 
— de Finangas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Acaba de chegar a mesa os pare- 
ceres das ComlssSes de Constitulgao e Justlga e de Finangas sobre a materla. 
Vao ser lidos pelo Sr. l.0-Secretarlo. 

Sao lidos os segulntes 

PARECERES 

N.os 565, e 566, de 1961 
PARECER N.® 565, de 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 77, de 1961 (n.® 2.1c5/60, na Camara), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Poder Judiciario — Tribunal Superior Eleitoral — 
o credito especial de Crf 123.711.057,70, para atender as despesas de 
qualquer natureza com a sua transferencia para Brasilia. 

Relator: Sr. Venancio Igrejas 

Pelo presente projeto, e o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judi- 
ciario — Tribunal Superior Eleitoral — o credito especial de Cr$ 123.711.057,70, 
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para atender as despesas de qualquer natureza com a sua transferencia para 
Brasilia. 

A proposigao obedeceu, em sua formulagao, as exigencias constituclonais, 
sendo originaria de Mensagem do Presidente daquela Alta Corte de Justiga, 
na forma do art. 97, II, da Carta Magna. 

Quanto ao merito especifico, isto e, o da repercussao financeira, cabera 
seu exame a llustrada Comlssao de Pinangas. 

Somos, assim, pela aprovagao do projeto do ponto de vista juridico consti- 
tucional. 

Sala das Comissoes, 19 de julho de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente 

— Venancio Igrejas, Relator — Silvestre Pericles — Aloysio de Carvalho — Ruy 
Carneiro — Heribaldo Vieira — Lima Teixeira. 

PARECER N.0 566, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 77, 
de 1961 (n.0 2.135/60, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Poder Judiciario — Tribunal Superior Eleitoral — o credito 
especial de Cr$ 123.711.057,70, para atender as despesas de qualquer 
natureza com a sua transferencia para Brasilia. 

Relator Sr. Victorino Freire 

Atendendo ao Oficlo n.0 190/60, do Tribunal Superior Eleitoral, a Comissao 
de Orgamento e Fiscalizagao Financeira da Camara dos Deputados aprovou, ini- 
clalmente, a concessao do quantitativo nela solicitado, abrindo o credito especial 
de Cr$ 58.000.000,00, para fazer face a despesas decorrentes da transferencia 
daquele Tribunal para Brasilia. 

Verlficando, posteriormente, a existencia de lapso no calculo das despesas 
com pessoal e a nao-consideragao do prazo de dois anos da vlagem da lei 
referente ao mesmo pessoal, aquele Tribunal Superior, encaminhou a outra Casa 
do Congresso nova Mensagem, sollcltando a elevagao do cltado credito especial 
para Cr$ 123.711.057,70, para que nao surgissem dificuldades ao seu pleno fun- 
clonamento na nova Capital do Pais. 

Releva, ainda, esclarecer que entre as despesas nao previstas no credito 
inicialmente solicitado, figuram tambem as referentes a manutengao e com- 
bustivel de veiculos adqulridos, ao material de limpeza e hlgiene para conser- 
vagao da area do edificio ocupado por aquele orgao, alem de outras que nao 
foram anteriormente consignadas. 

O credito destlna-se a atender despesas urgentes e indispensaveis, devida- 
mente dlscrlmlnadas e aprovadas por aquele egregio Tribunal. 

Dlante do exposto, oplnamos pela aprovagao do projeto. 
Sala das Sessoes, 5 de outubro de 1961. — Fernandes Tavora, Presidente — 

Victorino Freire, Relator — Caspar Velloso — Lopes da Costa — Joaquim Paren- 
te — Lobao da Silveira — Paulo Fender — Mem de Sa — Del Caro. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Em discussao o projeto. (Pausa.) 
Nao havendo quern pega a palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer como se 

encontram. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

E o segulnte o projeto aprovado, que vai a sangao 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 77, DE 1961 
(N.0 2.135, de 1360, na Camara dos Deputados) 

Autoriza o Poder Executive a abrir ao Poder Judiciario — Tribunal 
Superior Eleitoral — o credito especial de Cr$ 123.711.057,70, para aten- 
der as despesas de quaiqner natureza com a sua transferencia para 
Brasilia. 

O Congresso Nacional decrsta: 
Art. 1.° — o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciario — 

Tribunal Superior Eleitoral — o credito especial de Cr$ 123.711.057,70 (cento e 
vinte e tres milhoes setecentos e onze mil e cinqiienta e sete cruzeiros e setenta 
centavos), para atender a despesa de qualquer natureza com a sua transferencia 
e remo?ao do respectivo passoal para Brasilia. 

Art. 2.° — O credito ao qual se refere a presente lei sera automaticamente 
registrado pelo Tribunal de Contas e distribuido ao Tesouro Nacional, dlspan- 
sadas as exigencias do art. 93 do Codlgo de Contabllidade da Uniao. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publica?ao, revogadas 
as disposigdes em contrario. 

Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Ha orador inscrito. 
Tern a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, ha quinze dias, depois de ler, 
desta tribuna, para que constasse dos Anais, memorial que recebera da AssociaQao 
Medica do Estado da Guanabara sobre o ato do ex-Presidente Janio Quadros, 
cancelando os 40% por risco de vida e saude, atribuidos aos medicos, apelei para 
o atual chefe do Governo que essa vantagem fosse restabelecida. 

Agora, venho recebendo, de quase todo o Brasil, inumeras mensagens no sen- 
tido de obter do Sr. Presidente da Republica e do Primeiro-Ministro, Sr. Tancredo 
Neves, uma decisao definitiva, pois os medicos, sobretudo aqueles que exercem 
atividade nos Institutes de Previdencia, enfrentam fase dificil, porque seus sala- 
rios — nao ha como negar — sao realmente insuficientes. Renovo assim, o apelo, 
que considero dos mais justos, em favor da classe medica que se sente sufocada 
com os altos e constantes aumentos do custo de vida. 

E a classe media a que mais sofre neste instante, porque os operarios dispoem 
do recurso, alias justissimo, de pleitear novos niveis salariais. 

Os medicos, os advogados, os cirurgioes dentistas e os engenheiros estao sacri- 
ficados, porque o ultimo reajustamento que obtiveram foi feito ha muitos anos. 

Espero, Sr. Presidente, que o Primeiro-Ministro, Sr. Tancredo Neves, tome em 
consideraqao o pedido dos medicos do Brasil e anule o ato do ex-Presidente da 
Republica, concedendo-lhes, novamente porque de direito, a percentagem de 40% 
por risco de saiide e de vida. 

Alem disso, S. Ex.a deve levar em conta que os medicos constituem uma das 
classes mais numerosas, dentre as que possuem curso universitario. 

O Sr. Saulo Ramos — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Saulo Ramos — Associo-me a V. Ex.a no apelo que dirige ao Primeiro- 

Ministro, Sr. Tancredo Neves, no sentido de reparar o ato do ex-Presidente da 
Republica, que suprimiu dos vencimentos dos medicos os 40% de gratificaqao por 
risco de saude e de vida. Todas as classes liberais do Pais sao mal pagas, prin- 
cipalmente a medica. Apelos identicos aos que V. Ex.a recebeu me tern sido diri- 
gidos. Por esse motivo, associo-me a sua manifestagao na esperanga de que, no 
atual Governo, haja uma reparagao integral em favor dos medicos. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito grato a V. Ex.a pela sua solidariedade a 
classe medica. 

Sr. Presidente, encerro minhas consideragoes, na certeza de que o Governo 
parlamentarista dara uma demonstragao de justiqa ao atender a solicitaqao dos 
medicos do Brasil. 

O Sr. Janlo Quadros, nao sei por que, sempre manifestou aversao pelo fun- 
cionalismo piiblico e, em especial, pela classe medica. O Presidente Joao Goulart, 
neste instante, deve manifestar seu apreqo aos medicos, assegurando-lhes nova- 
men te, aquele direito que Ihes assistla, pelos riscos de saiide e ds vida a que estao 
sujeitois. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a sessao, convocando os Srs. Senadores para uma outra, extraordi- 
naria, as 16 horas e 40 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Dlscussao unlca do Parecer da Comissao de Rela?6es Exterlores sobre a Men- 
sagem n.0 217, de 1961 (n.0 de origem 512), pela qual o Sr. Presidente da Repii- 
bllca submete ao Senado a escolha do Dlplomata Frank de Mendonga Moscoso 
para a fungao de Embaixador Extraordinarlo e Plenipotsnclario do Brasil junto 
ao Governo da Tunisia. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 16 horas e 25 minutos.) 



177.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Lelislatura, 
em 5 de outubro de 1961 

(Ext raordinaria) 

PRESIDENCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 

As 16 horas e 40 minutos acham-se presentes os Senhores Senadores: 

Vivaldo Lima — Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino 
Freire — Sebastiao Archer — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto 
Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Ruy Palvneira — Lourival 
Fontes —• Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira 
— Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Viana — Jefferson de Aguiar — Arlin- 
do Rodrigues — Miguel Couto — Gilberto Marinho — Milton Campos — Moura 
Andrade — Pedro Ludovico — Jose Feliciano — Lopes da Costa — Caspar Velloso 
— Nelson Maculan — Saulo Ramos — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A lista de presenqa acusa o com- 
parecimento de 32 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 debates, aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte 

EXPEDIENTS 

PARECER N.0 567, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 47, de 1961, que concede 

licen^a ao Oficial Legislativo, Joao Baptista Castejon Branco, para inte- 
grar a Delegagao do Brasil a XVI Assembleia Geral das Na?6es Unidas. 

A Comissao Diretora apresenta a redagao final do Projeto de Resoluqao n.0 47, 
de 1961, nos seguintes termos: 

RESOLUgAO N.0 

O Senado Fderal resolve: 
Artigo unico. Fica o Oficial Legislativo, PL-7, do Quadro da Secretaria do 

Senado Federal, Joao Baptista Castejon Branco, autorlzado, nos termos dos 
arts. 300, item I, e 369, da Resoluqao n.0 6, de 1960, a integrar sem onus para o 
Senado, a Delegaqao do Brasil a XVI Assembleia Geral das Naqoes Unidas. 

Sala da Comissao Diretora, 5 de setembro de 1961. — Moura Andrade — 
Gilberto Marinho — Mathias Olympio — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Sobre a mesa requerlmento que 
vai ser lido. 

B lido o seguinte: 

REQUERLMENTO N.0 391, DE 1961 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro dis- 

pensa de publicaqao para a imediata discussao e votaqao da redaQao final do 
Projeto de Resoluqao n.0 47, de 1961. 
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Sala das Sessoes, 5 de outubro de 1961. — Gilberto Marinho. 
O SR. PBESIDENTE (Gilberto Marinho) — Este requerimento nao depende 

de apoiamento nem de dlscussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Em face da aprovagao do requerimento, passa-se a imediata discussao e vota- 
gao da redagao final. 

Em discussao. 
Nao havendo quem pega a palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Esta encerrada. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redagao final constante do Parecer n.0 567, 
de 1961, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Esta aprovado. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre 
a Mensagem n.0 217, de 1961 (n.0 de origem 512), pela qual o Sr. Presi- 
dente da Repiiblica submete ao Senado a escolba do Diplomata Frank 
de Mendonga Moscoso para a fungao de Embaixador Extraordinario e 
Plenlpotenciario do Brasil junto ao Governo da Tunisia. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A materia constante da Ordem 
do Dia, de acordo com o Regimento Interne, devera ser discutida e votada em 
sessao secreta. 

Solicito aos Srs. funcionarios que adotem providencias no sentido de se cum- 
prir a determlnagao regimental. 

A sessao e transformada em secreta as 16 horas e 55 minutos e volta 
a ser publica as 17 horas e 10 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta reaberta a sessao publica. 
O Sr. Ruy Paimeira — Pego a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 

Ruy Paimeira. 
O SR. RUY PALMEIRA — Sr. Presidente, desejo comunicar ao Senado que 

a delegagao desta Casa a Qiiinquagesima Conferencia da Uniao Interparlamen- 
tar que se realizou em Bruxelas, all compareceu e participou dos trabalhos com 
a maior eficiencla, tendo alguns dos seus integrantes feito intervengoes em ple- 
uario e participado dos trabalhos das Comissoes de modo brilhante. 

Congratulo-me com o Senado da Republica por ter enviado aquela Confe- 
rencia uma representagao que honrou esta Casa e o Congresso brasileiro, elevan- 
do o nome do Brasil atraves de uma atuagao eficiente e destacada naquela 
assembleia, cujos trabalhos se constituiram numa nova ponte de direito publico 
internacional e de direito constitucional. 

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para anunciar que o Senador Filinto 
Miiller e o Deputado Saturnino Braga foram reeleitos membros do Conselho da 
Uniao Interparlamentar. 

Essas as informagoes que desejava prestar a Casa como preliminar do rela- 
torlo que, oportunamente, fare! chegar as maos da Presidencia (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A Mesa, ao tomar conhecimento 
que era faz o nobre Senador Rui Palmeira, associa-se as suas congratulagoes 
com o Congresso Nacional pela participaqao destacada e brilhante que teve a 
sua representagao naquele conclave especlalmente pela reeleigao dos seus desta- 
cados membros Senador Filinto Miiller e Deputado Saturnino Braga. 

Nao ha oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, encerro a sessao designando para a proxima 

a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1961, de autoria 

do Sr. Senador Silverio Del Caro, que consldera de utilidade publica a Confe- 
rencia de Sao Vicente de Paulo, de Sao Torquato, Municipio de Vila Velha, Esta- 
do do Espirito Santo (projeto aprovado em l.a discussao em 28 de setembro, 
tendo Parecer favoravel, sob n." 527, de 1961, da Comissao de Constituicao e 
Justiga). 

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



178.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 6 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores; 
Vivaldo Lima — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer 

— Mathlas Olympic — Joaqulm Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora 
— Menezes Pimentel — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes 
— Heribaldo Vlelra — Ovido Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de Carvalho 
— Del Caro — Miguel Couto — Gilberto Marinho — Milton Campos — Moura 
Andrade — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Gaspar Velloso — Nelson 
Maculan — Saulo Ramos — Mem de Sa — Guide Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A lista de presencja acusa o com- 
parecimento de 28 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, i sem debates, aprovada. 
O Sr. l.0-Secretario le o seguinte 

EXPEDIENTE 

Apelos no sentldo da rapida aprovacao das seguintes proposi?oes: 
Projeto de Lei da Camara n® 4.747/58, que altera a Lei n.® 1.393, de 12-7-51, 

que regula a aplica^ao da cota de que trata o art. 15 § 4.® da ConstltuiQao (cota 
devida aos municiplos): 

do Prefeito Municipal de Mongao, MA; 

Projeto de Lei n.° 2.186/60, que abre credit© especial para as despesas do 
recenseamento de I960: 

da Assembl6ia Legislativa do Estado do Parana; 
dos recenseadores de Sapucaia, RJ; 
Projeto de Lei n.° 2.073/60, que estende a servidores do DNER e da Cla. Nacio- 

nal de Tuberculose os beneficios da Lei n.® 3 .483, de 8-12-58, e da outras provi- 
dencias: 

do Sr. Vital Vieira e outros de Santos, SP; 
da Assembl6ia Legislativa de Pernambuco; 
do Sr. Antonio Cassio Lima e outros do Rio de Janeiro, OB; 
do Sr. Salvador Bastos, da Policia Rodoviaria Federal, de Itabaiana, SE; 
Projeto de Lei n.° 2.038/60 que regula o exercicio da profissao de geologo: 
dos membros da Terceira Reuniao Brasileira de Geologos em Porto Alegre, RS; 
Projeto de Emenda Constitucional n.® 3, de 1961, que altera o § 1.® do art 191 

da Constituicao Federal (aposentadoria do funcionalismo aos 30 anos de services): 
do Sr. Caiuba Castro e outros de Limeira, SP; 
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Projeto de Lei n.0 3/55, que regula a repressao do abuso economico; 
da Assembleia Legisaltiva do Estado do Para; 
Projeto de Lei do Senado n.0 7/60, que da nova redaqao ao art. 40 da Lei 

n.0 3.643, de 14-10-59 (responsabilidades de cafeicultores beneficiados pelo Banco 
do Brasil): 

do Sr. Jose Teixeira de Almeida Batista de Carvalho, de Bauru, SP; 

Diversos assuntos: 
Solicitagoes no sentido da restauragao do expediente de 6 boras corridas 

para o funcionalismo piiblico: 
do Sr. Abel de Carvalho, de Natal, RN; 
da Camara Municipal de Santa Maria, RS; 
Solicitagoes no sentido de instalagao de uma industria siderurgica em Lagu- 

na, SC: 
do Prefeito Municipal de Curitiba, PR; 
da Assembleia Legislativa de Santa Catarlna. 

Congratulagoes pela sangao da lei que cria o servigo social das Estradas de 
Ferro; 

da Assembleia Legislativa de Santa Catarina; 
da Associagao dos Ferroviarios Sul Riograndenses. 
Solicitagoes no sentido da contengao do alto custo de vida: 
do Sr. Eliseu Gutlerres, de Cachoeira, RS; 
da Camara Municipal de Caxias do Sul, RS. 
Solicitagoes no sentido de serem majoradas as cotas de auxilio, de que trata 

a Lei de Protegao e Amparo a Familia e atualizagao dos pagamentos das mesmas: 
da Assembleia Legislativa de Goias; 
do Sr. Eliseu Gutierres, de Cachoeira, RS. 
Solicitagoes de providencias para o barateamento do pao: 
da Camara Municipal de Canoas, RS; 
da Camara Municipal de Uruguaiana, RS. 
Solicitagoes no sentido de que seja feita com urgencia a revisao do salario 

minimo no Pais: 

do Sr. Eliseu Gutierres, de Cachoeira, RS; 
da Camara Municipal de Guaiba, RS. 
Solicitagoes no sentido de ser elaborado um piano de amparo ao Institute 

Superior de Estudos Brasileiros: 
da Camara Municipal de Bage, RS; 
da Camara Municipal de Canoas, RS; 
da Camara Municipal de Cacequi, RS; 
da Camara Municipal de Sao Leopoldo, RS. 
da Camara Municipal de Ananlndeua, PA, fazendo apelo no sentido da manu- 

tengao da nova adminlstragao da Estrada de Ferro Braganga, que vem apresen- 
tando otimo indice de capacidade; 

da Camara Municipal de Belem, PA, fazendo apelo no sentido da apresen- 
tagao de emenda constitucional que assegure no exercicio do mandate de verea- 
dor as mesmas imunidades garantidas aos mandates de senadores e deputados 
federals; 
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da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhao, fazendo apelo no sentido 
de ser mslhor rgulamsntada e fiscalizada a aplica?ao das verbas federals cons- 
tiiucionais e orgamentarias concedidas aos municipios; 

da Assembleia Legislativa do Maranhao e da Camara Municipal do Rio 
Grande, RS, manifestando-se contrarias a suspensao do funcionamento, impos- 
ta pelo Presidente da Republica, a Radio Jornal do Brasil; 

dos Camponeses da Vila Xereu, do Municipio de Agua Preta em Pernam- 
buco, comunicando invasao daquela localidade pelo Prefeito de Matriz, AL, e 
outros latifundiarios com 70 pistoleiros, causando terror a populagao e impedindo 
o funcionamento da Associagao dos Lavradores daquela localidade; 

da Associagao Comercial de Natal, RN, solicitando providencias para a nao- 
efetivagao da medida de unificagao dos pregos dos derivados do petroleo; 

da Assembleia Legislativa de Alagoas, fazendo apelo no sentido da conclu- 
sao dos servigos de extensao de cabos portadores de energia do municipio de 
Conuripe; 

da Camara Municipal de Garga, SP, fazendo apelo no sentido da suspensao 
e retratagao bancaria no interior de Sao Paulo, principaknente no municipio de 
Garga, em virtude da situagao aflitiva da lavoura, comercio e industria, daquela 
localidade; 

dos Medicos, Dentistas e Farmaceuticos interinos do IAPC de Belo Horizonte, 
MG, fazendo apslo no sentido da aprovagao da emenda referents a efetivagao 
dos interinos; 

do Sr. Pedro Antonio de Menezes, do Rio, GB, e outros portadores da Medalha 
do Atlantico Sul, hipotecando reconhecimento eterno pelo cumprimento da pro- 
messa feita pelo saudoso Roberto da Silveira; 

da III Conferencia dos Metalurgicos da Guanabara, fazendo apelo para o 
Poder Legislative manter-se vigilante, a fim de evitar repetir-se retrocesso veri- 
ficado em 10 de novembro de 1937; 

da Associagao dos Tesoureiros do Brasil, no Rio de Janeiro, GB, agrade- 
cendo apoio dado a emenda que amplia o quadro da Caixa de Amortizagao; 

do Prefeito de Sao Gongalo, RJ, solicitando informagoes sobre o andamento 
da Emenda Constitucional que transfere competencia da cobranga inter vivos 
para os municipios; 

da Sra. Rita de Cassia, em nome de 500 familias catolicas dos Distritos de 
S. Jos6 das Tres Ilhas, Ibitiguaia, e Porto das Plores, Municipio de Juiz de Fora, 
MG, fazendo apelo da rejeigao do ato contra o ensino catdlico nas aulas; 

da Associagao Rural de Marilia, SP, fazendo apelo no sentido de que nao 
seja apllcada a Lei do Inquilinato nos arrendamentos rurais; 

do Sindicato dos Bancarios do Rio de Janeiro, GB, manifestando-se contra- 
rio aos atos ou tenta.ivas de altsracao nas conquistas consagrads d lei orga- 
nica da previdencia social; 

do Sindicato dos Bancarios do Rio de Janeiro, GB, manifestando-se contra- 
rio a criagao do Institute Nacional de Habitagao e a passagem dos servigos 
medicos dos Institutes para o Ministerio da Saude; 

do presidente do Institute Liberdade, de Passo Fundo, RS, convidando para 
as solenidades de instalagao daquele Institute e conhecer o salao nobre da Facul- 
dade de Direito daquela localidade; 

da Camara de Vereadores de Caxias, RS, fazendo apelo no sentido de serem 
autorizados reajustamentos de aposentadoria e pensoes nos Institutes de Pre- 
videncia, na base dos atuais niveis de salario minimo; 

da Camara Municipal de Rio Grande, RS, manifestando-se contraria a cons- 
trugao de uma Refinaria da PETROBRAS em Porto Alegre, uma vez que a 
cldade do Rio Grande e a unlca que indica sua instalagao; 
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da Camara Municipal de Carazinho, hipotecando apoio a Emenda Parla- 
mentarista, pois considera o parlamentarismo u-m grande desenvolvimento poli- 
tico; 

da Camara Municipal de Rio Grande, RS, solicitando providencias sobre a 
demincia do governo, de ocupagao do territorio nacional por forgas militares 
americanas; 

da Camara Municipal de Palmeira das Missoes, RS, manifestando-se con- 
trari a pena de morte a ser implantada no pais; 

do Prefeito Municipal de Sao Leopoldo, RS, convidando para a inauguragao 
da Exposigao Industrial daquela localidade; 

da Camara Municipal de Estrela, RS, solicitando providencias no sentido de 
estabelecer normas para suspensao da cobranga obrlgatbria por parte dos empre- 
gadores, referente a nova Lei da Previdencia Social, que vem criando series 
embaragos aos pequenos comerciantes; 

das Camaras Municipals de Carazinho, RS e Palmeira das Missoes, RS, fazen- 
do apelo no sentido da revogagao do Decreto-lel n.0 9,070; 

da Camara Municipal de Santo Angelo, RS, solicitando irma relagao dos 
Senhores Senadores e Deputados que nao tern comparecido nas sessoes do Con- 
gresso, impedindo deste modo o "quorum", para que o povo tenha direito de 
saber quais de seus representantes merecem na realidade a qualidade de "Repre- 
sentante do Povo"; 

da Camara Municipal de Santa Maria, RS, congratulando-se com o Con- 
gresso pela acertada decisao que rejeitou a indicagao do Sr. Jose Ermirio de 
Moraes para Embaixador do Brasil em Bonn; 

da Camara Municipal de Livramento, RS, cumprimentando o Dr. Joao Goulart, 
pela maneira democratica, ponderada como se dirigiu ao Dr. Janio Quadros, 
com referencia aos Inqueritos conduzidos por interesses partidarios; 

da Camara Municipal de Caxias do Sul, RS, solicitando providencias para 
que todos os processes que se encontram engavetados aos IAPAS, sejam resol- 
vidos em definitive ou encaminhados as Juntas de Revisao e Julgamento das 
origens para a urgencia de suas resolugoes. 

OF1CIOS 
N.0 1569, do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados. encamlnhando 

autografo do seguinte 

PROJETO DE LEI 
N.0 136, de 1961 

(N.0 1 931-B, de 1960, na Camara) 
Concede pensao especial de Cr$ 8.933,00 mensais a Maria Pompeia 

de Carvalho, viuva de Rivaldo Coelho de Carvalho, e seus filhos menores. 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — E concedida pensao especial de Cr$ 8.933,00 (oito mil, novecentos 
e trinta e tres cruzeiros) mensais a Maria Pompeia ds Carvalho, viuva de Rivaldo 
Coelho de Carvalho, falecido em conseqiiencia de acidente ocorrldo em servlgo, 
e a seus filhos menores Maria Cristina de Carvalho, Ricardo Augusto de Carva- 
lho, Maria Lucia de Carvalho e Silvia Maria de Carvalho, 

Art. 2.° — O pagamento da pensao de que trata o art. 1.° correra a conta 
da dotagao orgamentaria do Ministerio da Fazenda, destinada aos penslonistas 
da Uniao. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrarlo. 
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(A Comissao de Finan^as) 
Do Presidente da Comissao represantativa de entidades de classe com sede 

em Brasilia (Associagao Comercial do Piano Piloto, Associagao dos Construto- 
res e Emprelteiros, Lions Club, Clube de Arqultetura e Engenharia, Rotary Clube, 
Instituto dos Advogados, Camara Junior, Associa?ao dos Servidores da Nova- 
cap, AssoclaQao Proflsslonal dos Profassores do Enslno Medico, Instituto de Enge- 
nharia e Arqultetura, Sindlcato dos Trabalhadores na Indiistria da Constru?ao 
Civil, e do Moblliarlo, Sindlcato dos Motoristas Rodoviarios, Associa?ao de Defesa 
da Asa Norte, Associacao dos Profisslonais da Imprensa Periodlca, Instituto dos 
Arqultetos, Associacao dos Medicos da Funda?ao Hospitalar do Distrlto Federal), 
transmitindo copia do memorial enviado pelas mesmas entidades ao Sr. presi- 
dente da Repiibllca, no qual plelteiam, como remedio para os males decorrentes 
da paralisaqao das obras piibllcas e particulares da Capital da Repiibllca e do 
atraso dos pagamentos da Novacap, as seguintes medldas: 

— pagamento. a Novacap, das verbas ja llbsradas, em volume suficlente para 
atender aos atrasados e ao reincio do piano de obras da Prefeltura do Distrlto 
Federal: 

— pagamento das verbas ja llberadas para os Institutes de Prevldencia pelo 
Governo anterior; 

— provldencias junto &. Calxa Economlca para a pronta execucao do piano 
de flnanciamento a partlculares, em regime de urgencla; 

— reinicio imediato das obras de diver.sas entidades piibllcas, ora paralisa- 
das ou em rltmo lento; 

— pronunciamento imediato do Governo com relacao ao prosseguimento de 
todo o piano da Brasilia e a transferencia deflnitiva, para a nova Capital, de 
todos os orgaos da admlnlstracao piiblica federal; 

— solucao imediata para a composicao da administragao municipal. 
O SR. PRESIDENTE (Gilbert© Marinho) — Esta flnda a leitura do Expe- 

dlente. 
Ha orador inscrito. 
Tern a palavra o nobre Senador Milton Campos. 
O SR. MILTON CAMPOS — Sr. Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Gilbert© Marinho) — Sobre a mesa projeto de lei, que 

vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lido e apoiado o segulnte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 40, de 1961 

Dispoe sobre a aplicacao do disposto no art. 116 da Lei n.0 1.711, de 
28 de outubro de 1952, aos atuais funcionarios publicos civis federals, 
da administracao centralizada ou autarquica, removidos para Brasilia. 

G Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Aos atuais funcionarios publicos civis federals, da admlnlstracao 

centralizada ou autarquica, que tenham sido removidos em carater permanent© 
para Brasilia, nao se apllcam, em relacao ao periodo compreendido no decenio 
imedlatamente anterior a remocao, as disposlcoes constantes dos itens I, II, e III 
do Paragrafo linico do art. 116 da Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952, para 
os exclusivos efeltos de aposentadorla e licenca especial. 

Paragrafo linico — Os beneficios decorrentes desta lei so poderao ser defe- 
rldos depots de 1 (um) ano de efetivo exerciclo em Brasilia. 

Art. 2.° — Esta lei entrard em vigor na data de sua publlcacao, revogadas 
as disposlcoes em contr&rio. 



- 120 - 

Justificacao 

A Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952, impoe, em relagao i concessao da 
llcencja especial, restriijdes drasticas, que, de certo modo, tornam Inexequlvel o 
beneficio por ela instltuldo. 

£ que, nos termos dos itens I, II e III do Paragrafo linico do art. 116 da 
supra citada Lei, basta a ocorrencia de uma falta ao serviqo ou de llcen?a — 
mesmo para tratamento de saude para anular o favor legal. 

Em rela?ao aos funcionarios removidos para Brasilia, o problsma se agrava 
consideravelmente, visto que, em tal situaqao, os servldores pioneiros da nova 
capital foram, inoplnadamente, afastados do convivio de suas relates socials, e, 
prlnclpalmente, do seu circulo familiar. 

Justo e, pols, que se de ao funclonario removldo para Brasilia a oportuni- 
dade de privar com seus familiares, por tempo mals demorado, desde que inte- 
gralize o decenio legalmente exlgldo. 

O projeto, ademais, esta cercado da devida cautela, els que permlte a efetl- 
vacao do beneficio depois de 1 (um) ano de exercicio na nova capital. 

LEGISLAgAO CITADA 

LEI N.0 1.711 
DE 28 DE OUTUBRO DE 1952 

Art. 116 — Apos cada decenio de efetivo exercicio, ao funclonario que a 
rsquerer, conceder-se-a licenga especial de sels meses com todos os dlreltos e 
vantagens do seu cargo efetivo. 

Paragrafo unico — Nao se concedera licenga especial se houver o funclo- 
nario, em cada decenio: 

I — Sofrido pena de suspensao; 
II — Faltado ao servigo injustificadamente ... (vetado); 
III — Gozado licenga: 
a) para tratamento de saude por prazo superior a sels meses ou 180 dlas 

consecutivos ou nao; 
b) por motive de doenga em pessoa da familla, por mals de quatro meses 

ou 120 dlas; 
c) para o trato de interesses particulares; 
d) por motivo de afastamento do conjuge, quando funclonario ou mllitar, 

por mals de tres meses ou 90 dlas. 

Sala das Sessoes, 6 de outubro de 1961. — Gilberto Marinho. 
(As Comissoes de Constituigao e Justiga, de Servigo Piiblico e de 

Finangas.) 

O SB. PRES1DENTE (Gilberto Marinho) — O projeto que acaba de ser lido 
val as Comissoes competentes. 

Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Segunda dlscussao do Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1961, de 

autoria do Sr. Senador Silverlo Del Caro, que consldera de utllldade 
piiblica a Conferencia de Sao Vicente de Paulo, de Sao Torquato, Munl- 
cipio de Vila Velha, Estado do Espirito Santo (projeto aprovado em l.a 

discussao em 28 de setembro, tendo 
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PARECER FAVORAVEL, sob n.0 527, de 1961, da 
— Comissao de Constitui?ao e Justica. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
A votagao fica adlada, por falta de quorum. 
Esta esgotada a materla constants da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao. 
Deslgno para a da proxima, a realizar-ss no dia 9, segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votaqao, em segunda discussao, do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 1961, 

de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan, que altera a Lei n.0 1.779, de 22 de 
dezembro de 1952, que criou o Institivto Brasileiro do Cafe (aprovado, com emen- 
das, em l.a discussao em 27 do mes em curso) tendo 

PARECER da Comissao 
— de Reda?ao, oferecendo redaqao do vencido e dependendo de pronuncia- 

mento das Comlssoes sobre a emenda de Plenirio. 

2 

Votaqao, em segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1961, 
de autoria do Sr. Senador Sllverio Del Caro, que considera de utilidade piiblica 
a Conferencla de Sao Vicente de Paulo, de Sao Torquato, Municipio de Vila 
Velha, Estado do Espirito Santo (projeto aprovado em l.a discussao em 28 de 
setembro, tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 527, de 1961, da Comissao 

— de Constitui^ao e Justi?a. 

Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 14 horas e 45 minutos.) 



Ata da Reuniao realizada em 9 de outubro de 1961 

PRESmflNCIA DO SR. G1LBERTO MARINHO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Ssnadores: 
Lobao da Silveira — Leonidas Mello — Mathias Olympic — Menezes Pimen- 

tel — Jarbas Maranhao — Lourival Fontes — Jorge Maynara — Heribaldo Vlei- 
ra — Ovidlo Teixelra — Aloyslo de Carvalho — Del Caro — Gilberto Marlnho — 
Aid Gulmaraes — Ga^par Velloso — Mem de Sa. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A llsta de presenga acusa o com- 
parecimento de apenas 15 Srs. Senadores. Nao ha numero para abertura da 
se&sao. 

A Mesa vai aguardar per meia hora se complete o quorum exigido de acordo 
com o que preceltua o § 3.° do art. 158, do Regimento Intcmo. 

A reuniao 6 suspensa ^s 14:30 e reaberta as 15 horas. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Perdurando a falta de numero 

vou encerrar a reuniao designando para a sessao de amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votagao, em segunda discussao do Projeto de Lei do Senado nP 12, de 1961, 

de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan, que altera a Lei n.0 1.779, de 22 de 
dezembro de 1952 que criou o Institute Brasilelro do Cafe (aprovado, com emen- 
das em l.a discussao em 27 do mes em curso) tendo Parecer da Comissao de 
Redagao, oferecendo redagao do vencido e dependendo de pronunciamento das 
Comissoes sobre a emenda de Plenario. 

2 
Votagao, em segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1961, 

de autoria do Sr. Senador Silverio Del Caro, que considera de utllldade publica 
a Conferencia de Sao Vicente de Paulo, de Sao Torquato, Municipio de Vila 
Velha, Estado do Espirlto Santo (projeto aprovado em IP discussao em 26 de 
setembro, tendo Parecer favoravel, sob nP 527, de 1961, da Comissao de Constl- 
tuigao e Justiga.) 

Est4 encerrada a reuniao. 

Encerra-se a reuniao as 15 horas e 5 minutos.) 



179.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 10 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

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

Cunha Mello — Paulo Fender — Lobao da Silveira — Victorino Frelre — 
Sebastlao Archer — Eugenio Barros — Mathias Olympic — Fa us to Cabral — 
Menezes Pimentel — Sergio Marlnho — Joao Arruda — Salvlano Lelte — Jarbas 
Maranhao — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vlelra — Ovidlo 
Telxelra — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Miguel Oouto — Calado de Cas- 
tro — Gilberto Marlnho — Lino de Mattos — Jos6 Feliciano — Flllnto Miiller — 
A16 Gulmaraes — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Daniel 
Krleger — Mem de Sd. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
reclmento de 31 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 
Vai ser Uda a ata. 

O Sr. 2.0-Secretarlo precede a leltura das atas da sessao e reuniao 
anteriores, que sao sem debate aprovadas. 

O Sr. l.0-Secretdrio le o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Sr. Presldente da Republlca, nos seguintes termos: 

MENSAGEM N.0 224, DE 1961 

(N.0 de origem 524) 

Senhores Membros do Senado Federal: 

De acordo com o precelto constltucional, tenho a honra de submeter a 
aprovaQao de Vossas Excelenclas a designa^ao que desejo fazer do Senhor Jos6 
Sette Camara para exercer a funcao de Chefe da Delega^ao do Brasil em Gene- 
bra. 

Os m^rltos do Senhor Jos£ Sette Camara Filho, que me induziram a escolhe- 
lo para o desempenho dessa elevada fungao, constam da anexa informa^ao do 
Mlnlst^rlo das Relagoes Exterlores. 

Brasilia, 5 de outubro de 1961. — Joao Belchior Marques Goulart. 

CURRICULUM VITAE 

Jose Sette Camara Filho 

1. Nascldo em Alfenas, Estado de Mlnas Gerals, em 14 de abril de 1920. 
Bacharel em Dlrelto pela Faculdade de Direlto da Unlversidade de Mlnas Gerals, 
em 1945. "Master In Civil Law" pela Unlversidade Mc Gill, do Canada, em 1949. 
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2. Ingressou no Ministerio das Rela?6es Exteriores, como Consul de Ter- 
ceira Classe, por concurso, em 15 de dezembro de 1945, promovido a Segundo- 
Sscretario, por merecimento em 19 de setembro de 1951; promovido a Primeiro- 
Secretario, por merecimento, em 16 de novembro de 1953; promovido a Ministro 
de Segunda Classe, por merecimento, em 14 de novembro de 1956; promovido a 
Ministro de Primeira Classe, por merecimento, em 21 de manjo de 1960. 

3. Durante a sua carreira foi designado para o exercicio das seguintes 
fun?6es no exterior: Terceiro-Secretario da Embaixada do Brasil nos Estados 
Unidos da America; Vice-Consul no Consuiado-Geral do Brasil em Montreal; 
Terceiro-Secretario na Missao do Brasil junto as Nagoes Unidas; Consul do Bra- 
sil em Florenga; Chefe da Delegagao do Brasil em Genebra, com a categorla de 
Embaixador; Embalxador do Brasil no Canada. 

4. Alem dessas fumjoes, foi designado para o exercicio das seguintes mlssoes 
e comissoes: Assessor do Membro brasileiro da Comissao de Direito Internacional 
das Nagoes Unidas, em Genebra, em 1950; Assessor da Delegagao do Brasil a V 
Sessao da Assembleia-Geral das Nacoes Unidas, em Nova lorque, em 1950, Secre- 
tario da Delegagao do Brasil a IV Reuniao de Consulta dos Ministros das Rela- 
goes Exteriores das Republicas Americanas, em Washington, em 1951; Asses- 
sor da Delegagao do Brasil a VI Sessao da Assembleia-Geral das Nagoes Unidas, 
em Paris, em novembro de 1961; Assessor do Membro brasileiro da Comissao de 
Direito Internacional das Nagoes Unidas, em Genebra, em 1952; Secretario do 
Chefe do Gabinete Civil da Presidencia da Repiiblica, em 1952; Assessor da 
Delegagao do Brasil a X Conferencia Interamericana realizada em Caracas em 
1954; Assistente pessoal do Presidente da Delegagao do Brasil a Conferencia 
Interamericana em Caracas em 1954; Assessor do Membro brasileira da C de 
D. Internacional das Nagoes Unidas, em Genebra, em 1955; Assessor da Dele- 
gagao do Brasil a X Sessao da Assembleia-Geral das Nagoes Unidas em Nova 
lorque em 1955, Assessor do entao Presidente eleito Juscelino fv ob- 
veira, em sua viagem por palses da America e da Europa, em 1956; Subchefe do 
Gabinete Civil da Presidencia da Repiiblica, em 1955, Membro do Conselho de 
Administragao do Banco Nacional do Desenvolvimento Economico, em 1956; Dele- 
gado do Brasil a Conferencia das Nagoes Unidas sobre o Direito Internacional 
do Mar. em Genebra, em 1958: Membro da Missao Esnscial do Brash a Colombia, 
em 1958, com a categoria de Delegado; Delegado-suplente do Brasil as reunioes 
do "Comite dos 21" da Organizagao dos Estados Americanos, em Washington, 
em 1958; Delegado do Brasil a reuniao do "Comite dos 21", da Organizacao dos 
Estados Americanos em Buenos Aires, em 1959, Secretario-Geral do Conselho 
Coordenador do Abastecimento, com a categoria de Ministro de Estado em 1959; 
Chefe da Casa Civil da Presidencia da Repiiblica, de agosto de 1959 a abrll de 
1960; Govemador Provisorio do Estado da Guanabara, em 1960. 

5. O Senhor Jose Sette Camara Filho, que exerce atualmente a fungao de 
Embaixador do Brasil no Canada, e indlcado para Chefe da Delegagao do Bra- 
sil em Genebra, com a categoria de Embaixador. 

Jorge d'Escragnolle Taunnay, Chefe, interino, da Divisao de Pessoal. 

Do Senhor Presidente da Repiiblica, de 5 do mes em curso, restituindo auto- 
grafos referentes a publicagao de proposigoes legislativas mantidas pslo Con- 
gresso Nacional apds veto presidencial, a saber; 

NP 225 (n.0 de origem 523) — Projeto que estende os beneficios da Lei 
n.0 3.483, de 8 de dezembro de 1958, ao pessoal tabelado do Departamento Nacio- 
nal de Endemias Rurais, do Ministerio da Saude; 

N.0 226 (n.0 de origem 525) — Projeto que estende aos servidores do DNER 
e da Campanha Nacional de Turbeculose os beneficios da Lei nP 3.483, de 8 
de dezembro de 1958 e da outras provldencias. 



OFICIO 

— N.0 1.573, da Camara dos Deputados, encaminhando autdgrafo do seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 127, DE 1961 
(N.0 2.170, de 1961, na Camara) 

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

A Camara dos Deputados aprovou, nos termos do art. 169, do Regimento 
Intemo, o seguinte: 

4.05 — SUPERINTENDfiNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
(Demonstra^oes da Despesa per Verbas e Consigna?6es) 

Variavel 
DESPESAS ORDINARIAS Cr$ 

Verba 1.0.00 — Custeio 
Ccnsigna?6es: 

1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.21 — Orgaos em regime especial 

1 — Para atender a execuQao da Lei n.0 3.692, de 15 de 
dezembro de 1959 
1 — Pessoal   75.000.000 
2 — Material de Consumo e de Transformagao   15.500.000 
3 — Material Permanente   15.000.000 
4 — Servigos de Terceiros   24.000.000 
5 — Encargos Diversos   28.000.000 

Total da Verba 1.0.00   157.500.000 

Verba 2.0.00 — Transferencias 
Consignagoes; 

2.6.00 — Transferencias Diversas   5.000.000 

Total da Verba 2.0.00   5.000.000 

Total das Despesas Ordlnarias   162.500.000 

DESPESAS DE CAPITAL 
Verba 3.0.00 — Desenvolvimento Economlco e Social 

Conslgnagoes: 
3.1.00 — Servigos em Regime Especial de Financiamento 
3.1.21 — Desenvolvimento do Nordeste (Lei n.0 3.692, de 15 de 

dezembro de 1959). 
1 — Para ser discriminada a dotagao de acordo com o 

Plano-Dlretor   3.652.979.0C0 

Total da Verba 3.0.00 3.562.979.000 
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Verba 4.0.00 — Investimentos 
Consignagoes: 

4.1.00 — Obras   
4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes 

500.000 
15.000.000 

Total da Verba 4.0.00 15.500.000 

Total das Despesas de Capital 3.668.470.000 

TOTAL GERAL 3.830.979.000 

(A Comissao de Finangas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expedlente. 
Ha oradores Inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lobao da Silveira (Pausa). 
Nao esta presente. 
Tem a palavra o nobre Senador A16 Guimaraes. 
O SR. ALO GUIMARAES — Sr. Presldente, Srs. Senadores, venho a tribuna 

para comunicar ao Senado Federal e a Nagao o falecimento, quarta-felra ultima, 
em Curitiba, do Professor- Eneas Marques dos Santos, uma das figuras de alta 
cultura da terra paranaense remanescente da velha politica da terra das araucd- 
rias e homem brllhante pelos seus conhecimentos cientiflcos, pela sua capacidade 
e, sobretudo, pela sua grande Intellgencia por inteiro dedicada a terra natal. 

Membro de tradicional familia paranaense, o Professor Eneas Marques dos 
Santos descendla daquele tronco vigoroso ao qual pertenceu Generoso Marques 
dos Santos, uma das figuras exponenciais da terra paranense, mllltante de sua 
politica nos albores do atual seculo quando ainda nao havlam se deflnldo os 
horlzontes politicos do Brasil, que saia do Imperlo para assegurar, na vida demo- 
cratica, o futuro da patria. 

Naquela epoca, dols nomes tradlcionals se vincularam a politica em meu 
Estado — Vicente Machado e Generoso Marques, ambos posterlormente eleitos 
para o Senado da Repiiblica onde, estadistas que foram, deixaram exemplos de 
alta compostura civica e notavel conhecimento da vida republlcana. 

Generoso Marques, Govemador do Parana e Vicente Machado, tambem Gover- 
nador do Parana, ambos deram aquela terra provas de alto clvlsmo na fase 
preparatoria do novo sistema de Govemo, chefes que foram de dois tradlcionals 
Partidos que se degladlaram no inicio da Republica — "Maragatos" e "Plca-Paus". 
E de tal modo essas duas figuras se impuseram no Parana, pela sua capacidade 
administrativa e pala alta compostura civica que, ate hoje, nao foram ainda 
ultrapassadas. 

O Professor Eneas Marques dos Santos, filho de Generoso Marques dos Santos, 
era uma dessas intellgencias privilegiadas. Se quisermos estabelecer, hoje, uma 
dlvisao entre os homens, entre os indlviduos, essa divlsao so e possivel atraves do 
primado da inteligencia, do primado da cultura, do primado das letras cientificas. 

Eneas Marques dos Santos era um desses eleitos. Encantava os audltorios e 
dava ligoes de alta sabedorla no terreno dos conhecimentos juridlcos, em sua 
terra. Ensaiou a politica, em sua juventude, com patriotlsmo e descortinio para, 
afinal, renunciar definitivamente a ela por nao ter podldo realizar, naquele tempo, 
o seu ideal, por nao ter sido compreendldo o sentido de seu idealismo humano 
e politico que era estabelecer um denoxninador comum entre as vontades partl- 
darias da vida publica paranaense. 
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Secretario do Interior e Justiga, num dos governos notaveis da Republica 
velha na mlnha terra, Eneas Marques dos Santos despiu-se das suas galas na 
plenitude da sua vida publica, desencantado com o sentido que tomavam os fatos 
polltlcos, de tal sorte que afastando-se deflnitivamente da vlda publica, ainda 
assim foi de uma dedicagao sem par a terra paraense, atraves da sua notavel 
banca de advogado e, princlpalmente na Catedra Unlversitaria, como professor 
da d tradlclonal Faculdade de Dlrelto da Unlversldade do Parana. 

O Sr. Caspar Velloso — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ALO GUIMARAES — Pols nao! 
O Sr. Caspar Velloso — Quero associar-me as justas homenagens que V. Ex.® 

esta prestando a um dos homens piiblicos de grande evidencla no nosso Estado. 
E fago-o com particular carinho. £ que V. Ex.a acaba de afirmar que o ilustre 
homem piiblico desaparecido honrou nosso Estado nao so na vida polltica como 
na profissional, advogado que fol, e dos mais capazes, mas tambem na Catedra, 
exerclda brllhantemente na Faculdade de Dlrelto da Unlversldade do Parana. Na 
qualldade de um de seus ex-alunos quero, nesta hora, fazer-lhe esta justiga. 
Quero crer, sem demerlto para os demais professores da mlnha geragao, fosse 
ele o que melhor usou a Catedra, pois que, al£m de grande conhecedor da materia 
que lecionava, fol alnda um grande estimulo a que seus alunos pudessem, na vlda 
publica, capacltados, se transformar em grandes advogados, conhecedores per- 
feltos da Teorla do Dlrelto, e nao apenas modestos conhecedores apenas de 
codlgos e regulamentos. Esta, a justlga que quero, nesta hora amarga para o 
Parana, prestar ao ilustre homem publlco e ao emerito professor desaparecido. 

O SR. ALO GUIMARAES — V. Ex.a nobre Senador Caspar Velloso, da brilho 
ao meu dlscurso com o seu pronunciamento, que agradego. 

Eneas Marques dos Santos, tribuno, orador notavel, escritor de envergadura, 
politico prestiglado, advogado e, sobretudo, professor de Dlrelto dos mais extraor- 
dlndrlos e capazes, era, realmente uma flgura exponenclal da terra paranaense. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ALO GUIMARAES — Concedo-lhe o aparte. 
O Sr. Paulo Fender — Rogo a Vossa Excelencia incluir no seu dlscurso a 

solldariedade do Partldo Trabalhista Braslleiro as homenagens justas que presta 
a memorla de tao grande paranaense. Sala do plenarlo quando V. Ex.a versava 
uma tese Interessante, qual a se estabelecer divisao entre homens pelo primado 
da Intellgencia e da cultura. Entretanto, longe de divergir de V. Ex.a, em principle 
gostaria de atuallzar o concelto para adltivamente, nao no que tange as justas 
homenagens ao grande morto, que estas sao Intocavels, mas no que tange ao 
concelto de contrlbuigao hlstorica dos homens, a que V. Ex.a alude. fi preclso 
que, nestes tempos, digamos que o primado da intellgencia e da cultura ha de, 
necessarlamente, ater-se-a sua aplicagao pratica no campo social, para que r»af> 
voltemos, num retrocesso que seria alegorico, que seria fantasista, que seria 
brllhante, talvez, aqueles tempos em que homens se preocupavam exclusivamente 
com as letras, com o brllhantlsmo de sua contrlbuigao llteraria a sociedade a 
que pertenciam, sem voltar-se para os problemas cruciais do povo. Entao, deve- 
mos dlzer hoje que se ha dlstlngao entre homens, esta deve ser felta pela sua 
contrlbuigao efetlva para uma melhor sociedade, para uma reconcillagao perfeita 
entre o capital e trabalho, isto e, entre a usura e altruism©; entre os que exploram 
e os que sao explorados. £, apenas, um conteudo social que me aventuro a trazer 
a brllhante tese de V. Ex.a, e, muito a vontade, porque vejo o homem que 
V. Ex.a perflla com a segurahga da sua palavra de politico e de orador, 6 desses 
homens que se preocupavam com a sociedade porque, descendente de um ex- 
Govemador de seu Estado, de um lldlmo representante de forgas pollticas que 
flzeram a grandeza do Parana, estd exatamente dentro da tese, e se nao o estlvesse, 
pode estar certo V. Ex.a de que, em respeito a homenagem aqui prestada, eu 
sllenclarla a tese. 

O SR. ALO GUIMARAES — Agradego o aparte do nobre Senador Paulo Fender, 
representante do Estado do Para, adlantando-lhe que concebo tambem um sentido 
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novo da inteligencia, e quando me refiro a inteligencia e a cultura, delas eu tam- 
bem nao deixo separar o sentido de moralidade pessoal. Diria a V. Ex.® que com- 
preenderia um pouco dlferente esse seu sentido social da inteligencia, entendendo 
que hoje nos realmente necessitamos da inteligencia dinamizada, da inteligencia 
objetivada atraves da tecnica, a inteligencia no sentido social, que se manifeste 
sob esse aspecto do avango da tecnologia. fi a tecnica cultural e cientifica que se 
projeta, dando sentido humano e social a vida nova. 

Eneas Marques dos Santos era tambem credor da nossa admiragao sob o 
aspecto humano da sua inteligencia. Era uma personalidade vigorosa, que con- 
seguia arregimentar em tomo de si a mocldade paranaense, atraves da filosofia 
que defendeu, a da propagagao das suas ideias, da inteligencia com que defendia, 
ardorosamente, os principios democraticos da vida brasileira, o sentido da cultura 
brasileira, a aproximacao dos homens pelos elos da inteligencia, da cultura e da 
sabedoria. 

Nao tendo, no ultimo quartel da sua vida nenhum cargo politico, foi ainda 
assim, um lider da sua geragao e da mocidade paranaense. Todas as tardes reunia 
em tomo de si, no escritorio onde funcionava a sua banca de advogado, ou na 
sua residencia, um grupo de intelectuais paranaenses, com quern debatia as teses 
suscitadas pela sua inteligencia privileglada. Na terra paranaense, seu nome 
jamais sera esquecido, tantas e tao grandes foram as demonstragoes do seu 
talento, capaz ate de renunciar a interesses abjetivos, e aos prazeres da vida 
mundana. 

Ha mais de dez anos, sentindo, como Rousseau, que a velhlce se aproximava, 
retirou-se da vida piiblica e foi viver simplesmente no recesso do lar. Afastou-se 
tambem da sua catedra. Recebia, entretanto, todos os dias, demonstragoes de 
carinho dos amigos, daqueles que como ele defenderam os mesmos ideais e de 
grandes jurisconsultos brasileiros. 

Eneas Marques dos Santos foi emerlto professor no Estado do Parana. 
Quero ,Sr. Presidente, nesta bora, prestar a homenagem da minha solidarie- 

dade a sua vigorosa inteligencia e a sua personalidade de escol e pedlr a Casa 
que, reverenciando-lhe o nome, consigne, na Ata dos trabalhos de hoje, um voto 
de pesar pelo seu desaparecimento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Jos6 
Feliciano. 

Ate hoje, muito pouco se conseguiu nesse setor, no Brasil, em decorrencia 
da escassez de estudos que possibilitem um conhecimento perfeito das berdadeiras 
condigoes de nossas bacias fluviais, para a construgao dos grandes sistemas de 
transporte aquatico. 

Ante o surto de progresso economico que se avoluma hoje por todo o Pais 
impoe-se uma reformulagao de nossa politica de transportes, em que urge incluir 
um programa de longo alcance para o aproveitamento racional de nossas vias 
fluviais e lacustres, como meio mais barato para o escoamento da produgao e 
para o abastecimento do mercado interno. 

As pesquisas, os estudos e levantamentos das condigoes hidrograficas e topo- 
graficas de nossas bacias fluviais sao elementos basicos para o conhecimento das 
possibilidades do transporte intemo atraves dos rios, lagoas e canais naturais 
ou artificials. 

Tals elementos sao indispensaveis como fator de decisao na orlentagao e 
no desenvolvimento do transporte aquariano, dentro da politica nacional de trans- 
portes. 

E obvio que, ante a concorrencia comercial que o progresso industrial oferece, 
as sim como "as industrias lutam continuamente pela redugao do custo da pro- 
dugao, o progresso dos sistemas de transporte no dizer autorizado de Edgar 
Froes da Fonseca, grande estudioso do problema, em sua obra "Uma politica 
Nacional de Transporte" — se orienta principalmente na diregao do menos custo 
do transporte". 
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O Ministro Clovis Pestana, em 1949, apresentou os seguintes indices compa- 
ratives dos custos dos transportes: aquavia 1; ferrovia 3; rodovia 6 e 9; aerovia 15. 

Ccmo se ve, de acordo com os estudos daquele eminente tecnico patricio, 
na escala crescente de custos, o transporte aquavlario se coloca como o menor. 

O progresso do Brasil nao pode prescindir do auxilio do transporte fluvial 
como fator paralelo de produgao da riqueza. 

Temos condigoes excepcionals para, num futuro proximo, desenvolvermos 
as vias aquaticas e realizarmos a interligagao de nossas bacias hidrograficas, 
criando verdadeixo mar interior para a circulagao aquaviaria da riqueza 
nacional. 

Os rios Amazonas, Tocantins, Parana, Sao Francisco e seus afluentes for- 
marao, interligados, urn sistema conveniente pelo seu custo razoavel e pela sua 
adequabilidade para o transporte de grandes massas, beneficiando o comercio 
e estimulando a nossa produgao, com incontestaveis vantagens para o mercado 
consumidor interno. 

A proposito desse palpitante profalema, para cuja solugao tenho a honra 
de chamar a atengao e encarecer o patriotico interesse dos eminentes Senadores 
— eis que nao se trata de problema regional, mas de necessidade vinculada aos 
anseios nacionais, por inculcar um carater de independencia de todas as regides 
do Pais — vou ler alguns topicos do importante trabalho elaborado pela Comissao 
Interestadual da Bacia Parana-Uruguai: 

"A construgao ou a ampliagao dos grandes sistemas de navegagao interior 
tern preocupado todos os parses na fase de desenvolvimento industrial do apos- 
guerra, como elemento que se considera indispensavel ao transporte das massas 
cada vez mais consideraveis a pregos compativeis com a concorrencia inter- 
nacional. 

Em todos os grandes parses da Europa, na Russia e nos Estados Unidos, as 
dotagoes destinadas aos programas de desenvolvimento desses sistemas de trans- 
porte tern superado, substancialmente, nos ultimos anos, as despesas que se 
destinam ao reaparelhamento dos sistemas terrcstres ae transporte. 

Nos parses que iniciam o seu desenvolvimento economico sem tradigoes — 
como o Brasil — no eficiente aproveitamento dos sistemas fluvial sao conhecidos 
os pianos vultosos de obras de navegagao que merecem, dos organismos interna- 
cionais de financiamento atengao especial. 

O XX Congresso Internacronal de Navegagao que atualmente se realiza em 
Baltimor, USA, sob os auspicios da Associagao Internacional Permanente dos 
Congresses de Navegagao — o drgao internacional mais autorizado neste campo 
incluiu como Questao n.0 1 do seu Temario o estudo dos grandes sistemas de 
navegagao interior; a comparagao entre esses sistemas e os sistemas terrestres 
de transporte e o estudo da oportunidade economica de estabelecimento das 
redes fluviais de navegagao nos parses subdesenvolvidos. 

O continente sul-americano e em particular o Brasil, oferecem condigoes 
particularmente favoraveis a interligagao das grandes bacias fluviais do Orenoco, 
do Parand-Paraguai e do Amazonas, para constituigao de grandes sistemas de 
navegagao, assegurando acesso direto e economico ao oceano; no Mar das Ca- 
rarbas, pela barra do Amazonas e pelo Estuario do Prata e toda a regiao central 
do Brasil e do continente, cerceados no seu desenvolvimento pelas dificuldades 
de transporte. 

O assunto vem sendo focalizado desde as epocas colonials atraves de 
documentos idoneos que atestam a viabilidade dessas obras em condigoes vnais 
favoraveis do que as executadas por outros parses. 

A sua importancia foi destacada durante a ultima guerra conduzindo os 
Estados Unidos a proceder, atraves de uma Comissao Mista da qual participou 
o Brasil, em estudos de grande envergadura para ligagao da bacia do Amazonas 
ao Orenoco pelo celebre Canal de Cassiquiare, como garantia de comunicagao 
direta com as regioes centrais do continente sul-americano. 
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A Comissao Interestadual da Bacia Parana-Uruguai incluiu no piano inicial 
dos seus trabalhos — de acordo com o esquema anexo — e vem desenvolvendo 
sistematicamente o estudo e o projeto das obras de melhoramento dos rios prin- 
cipals da bacia do Alto Parana e das interligagoes desses rios com as vias nave- 
gaveis da bacia do Paraguai e do Araguaia — dispondo, no momento, de vasta 
e autentica documentagao tecnica a respeito desses problemas fundamentals do 
nosso desenvolvimento. 

Elaborou, igualmente, essa instituigao, programas de estudo da ligaqao das 
baclas do Imbui-Jacui, no Rio Grande do Sul, visando a comunicagao direta da 
navegagao do rio Uruguai com o oceano atraves do Porto do Rio Grande 
do Sul. 

O Governo Federal interessado igualmente nesses problemas, instltuiu um 
grupo de Trabalho para os estudos preliminares das ligagoes possiveis das bacias 
do Parana e Paraguai com a bacia do Amazonas, grupo do qual participou a 
Comissao Interestadual da bacia Parana-Uruguai apresentando relatorlo objetivo 
sobre as possibiiidades do empreendimento do mais destacado interesse para a 
economia do continente e destacando a necessldade de estudos tecnicos sistemati- 
cos e de alto nivel, capazes de selecionar entre as varias solugoes possiveis, a 
mais indicada para transformagao das antigas rotas de aventura que dilataram 
o territdrio nacional em vias economicas de transporte que assegurem a sua 
interagao na economia do Pais e do continente. 

A importancia e a extensao desses estudos abrangendo toda a vasta regiao 
de dlvisores que se estende desde as nascentes do Madeira a Tapajos ate os 
divisores do Araguai, como prosseguimento dos trabalhos ja realizados pela 
Comissao Interestadual da bacia Parana-Uruguai, exige programagao especial 
para cuja execugao se torna indispensavel o opoio do Governo Federal, especlfl- 
camente destinada: 

a) ao estudo e projeto da transposigao das bacias do Ivinhema-Brilhante 
para o Miranda, na regiao de Maracaju, ligando as bacias do Parana e Paraguai. 
Para esse projeto acham-se concluidos os estudos topograflcos e hidrograficos 
completes do rio Ivinhema-Brilhante, desde a foz do rio Parana ate as cabecel- 
ras, com 420 km de extensao, bem como o levantamento aerofotografico da 
extensa regiao dos divisores Brilhante-Miranda. 

b) a termlnagao dos estudos e projeto de transposigao das bacias do rio 
Pardo para o Coxim-Taquari, ficando as bacias do Alto Parana ao Paraguai, 
nas proximidades de Corumba. 

Para esse projeto acham-se concluidos os estudos definitives topohidrografi- 
cos do rio Pardo desde a foz no Parana at6 as cabecelras em uma extensao 
de 4.550 km; o levantamento aerofotogram^trico da regiao dos divisores de Ca- 
mapua com cartas topograficas na escala 1:10.000 bem como o levantamento 
aerofotografico de uma faixa ao longo do rio Coxim e Taquari ate a foz do rio Pa- 
ragula, e ate os divisores Taquarl-Araguala, inclulndo o trecho superior do 
Araguaia. 

c) a conclusao dos estudos de transposigao das bacias Jacui-Ibicui, no Rio 
Grande do Sul, ligando o rio Uruguai ao oceano, atraves do Estado do Rio 
Grande do Sul; 

d) aos estudos preliminares das diferentes possibiiidades de ligagao das 
bacias do Paraguai e Parana com o Amazonas, capazes de permitir o estabeleci- 
mento de um programa definitive de estudos do mais alto interesse, nao apenas 
para o Brasil, mas para todos os paises mediterraneos do continente. 

Nesse particular, cumpre ressaltar a responsabilidade do Brasil como deten- 
tor das cabeceiras de ambas as bacias na solugao do problema." 

Diante desta exposigao clara e precisa, em cujo desenvolvimento os tecnicos 
da Comissao Interestadual da bacia Parana-Uruguai demonstraram a viablli- 
dade de um sistema fluvial de transporte, por melo da interllgagao das bacias 
hidrograficas, e para formagao do qual devem preceder as medldas de estudos 
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levantamentos e projetos preconizadas, quero formular um apelo aos Senhores 
Senadores no sentido de emprestar o seu apoio a inclusao no orqamento para 
1962, de uma subvenqao anual da ordem de Cr$ 50.000.000,00 destinada aos 
trabalhos preliminares a que acabo de me referir. Estou certo de que a compreen- 
sao clara dos graves problemas do povo brasileiro, de que os meus ilustres pares 
tem dado sobejas provas, os levara a encarar com carinho essa medida, de que 
hao de resultar os maiores beneficios para toda a naclonalidade. (Muito bem! 
Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Miguel 
Couto. 

O SR. MIGUEL COUTO — Senhor Presidente, para nao magoar o meu nobre 
colega Senador Dix-Huit Rosado, que tem toda a minha admiraqao e sincera 
estima, nao pretendia focalizar, nesta Casa, a estranha conduta de seu irmao 
na presidencia do Instltuto do Sal. Todavia, chamado por S. Ex.tt ao debate, sou 
obrigado a tratar do assunto, como representante do Estado do Rio de Janeiro e 
muito particularmente, da sua regiao salineira, a qual estou vinculado desde 
a infancia. 

Sr. Presidente. Na resposta que procurou oferecer a grave demincia que o 
Deputado Pereira Nunes, valoroso representante das classes operarias do Estado 
do Rio, havia levado ao plenario da Camara dos Deputados, demincia essa 
•motivada pela aqao prepotente do presidente do IBS contra a industrla salineira 
flumlnense, o ilustre Senador Dix-Huit Rosado, irmao do atual presidente Vingt- 
Un Rosado, estendeu-se em conslderagoes na verdade despistadoras e, data 
venia mallciosas, apos as quals concluiu por um requerimento de informacoes 
ao proprio mano que, como deixaremos provado, se vem desmandando a frente 
da autarquia salineira. 

Sr. Presidente. Cabe ao Institute do Sal, entre outras finalidades, como obri- 
ga<;ao precipua, promover a racionaliza^ao da produ?ao, o aperfeigoamento da 
industria e o fomento da fabricaqao do sal iodetado — que o Estado do Rio, 
em aqao pionelra e patriotlca, fol o primeiro a produzlr, salvando mllhoes de 
enfermos no ccmbate ao bocio endemico. Pois bem, Senhores Senadores, o atual 
presidente do Institute do Sal, Sr. Vingt-Un Rosado, declara guerra ao progresso 
que se observa no Estado do Rio, na industria salineira, e esse combate impatrib- 
tico tambem ira atingir o proprio Governo Federal, com a cessaqao da produqao 
do sal iodetado fluminense. 

O que o nobre Deputado Senhor Pereira Nunes afirmou a Camara dos Depu- 
tados e expressao da verdade. O presidente do Institute do Sal, contrariando a 
sbbia politica de desenvolvlmento seguida pelo Governo, de incentive e de aper- 
fei^oamento da produQao nacional, quer agora, e usando falsas alegagoes, que 
manda divulgar nos jornais, pratlcar a monstruosidade de fechar quatro grandes 
e modernas usinas do parque industrial do meu Estado do Rio — duas fabricas de 
sal refinado iodetado, que funcionam ha mais de dez anos, uma de bromo, que 
b produto bbsico para diversas industrias naclonais, e outra de carbonato de 
magnesio, tambem fundamental ao fabrico de papel, tinta, artefatos de borracha 
e borracha sintetlca. 

Fol exatamente o que disse, na outra Casa do Congresso, o Deputado Pereira 
Nunes. "Nao e possivel a destrulfao de uma industria que tem ja dez anos de ativi- 
dade, regularmente instalada e iegaimente autorizada por eapricbo, por mero 
capricho anti-social e anti-economico da presidencia .do Instituto do Sal". 
E ainda: "Os trabalhadores de Cabo Frio, que lutaram sem temor pela sobrevi- 
vencia da legalldade constitucional, vao lutar pela industria que ihes assegura 
a propria sobrevivcncia". 

Sr. Presidente. Nao sao, entretanto, apenas os salineiros fluminenses que 
estao descontentes com a ma orientaqao do Sr. Vingt-Un Rosado, na presiden- 
cia do Instltuto do Sal. Sao os salineiros e comerclantes de sal de todo o Brasil, 
com os do Rio Grande do Norte a frente, que solicitam ao Governo a nomeaqao 
de um homem competente para presidir o IBS. 
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Pergunto, pois. Sr. Presidente: Como podera o Governo Federal incrementar 
a produgao, atrair novas industrias, captar novos capitals e impor confianga 
aos investidores, se um orgao desse mesmo Governo oferece tal exemplo de ma 
orientagao economica? 

Sr. Presidente. No caso fluminense, insiste o Sr. Vingt-Un Rosado, com o 
intuito de provocar confusao no espirito alheio, em considerar ilegais as autori- 
zagoes de funcionamento das usinas de sal a vacuo do meu Estado. O que 
S. Ex.a nao diz, entretanto, e que foi o proprio Governo, o proprio Institute do 
Sal que, em 1950, as recomendou expressamente ao Estado do Rio. Foi o Cole- 
giado da Autarquia que aprovou as cotas para as usinas de sal a vacuo e autorl- 
zou o seu funcionamento, por unanlmidade de votos. E foi precisamente o que 
declarou o Deputado Pereira Nunes: as usinas de sal a vacuo funclonam ha 
cerca de dez anos, com pleno sucesso para a economia salineira fluminense, 
ensejando ainda o aproveitamento de subprodutos valiosos. O Sr. Vingt-Un 
Rosado omite essa circunstancia, muito importante no julgamento do assunto, 
e se serve de dispositive de Lei recente (1957), que nao pode retroagir nos seus 
efeitos, para procurar atingir e prejudicar o parque salineiro do meu Estado. As 
empresas fluminenses, que produzem sal a vacuo, jamals receberam qualquer 
intimagao judicial a respeito das cotas que Ihes foram legalmente concedidas. 
Pelo contrarlo, em julgamento de processo promovido por salineiros do Norte, 
o Egregio Tribunal Federal de Recursos — Agravo ao Mandate de Seguranga 
n.0 14.242 — ressalvou "os direitos adquiridos por terceiros". 

Sr. Presidente. Esta e a situagao verdadeira a respeito das cotas do Estado 
do Rio de Janeiro. Mas prometo ao nobre colega Sr. Dlx-Hult Rosado a quern 
renovo, neste instante, as expressoes de minha particular admiragao — prometo 
voltar ao assunto tao logo S. Ex.ft, de posse das informagoes que pedlu ao seu 
irmao, tornar a ocupar esta tribuna. O Estado do Rio estara de pe, na defesa do 
seu patrimonio industrial e na preservagao do bem-estar dos seus operarios. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha mais oradores inscritos. 

Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Votagao, em segunda discussao, do Projeto de Lei do Senado n.0 12, 

de 1961, de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan, que altera a Lei 
n.0 1.779, de 22 de dezembro de 1952, que criou o Instituto Brasileiro do 
Cafe (aprovado, com emendas, em l.a discussao em 27 do mes cm curso) 
tendo Parecer da Comissao de Redagao oferecendo redagao do vencido 
e dependendo de pronunciamento das Comissdes sobre a emenda de 
plenario. 

Tern a palavra o nobre Senador Daniel Krieger para, na qualidade de Pre- 
sidente em exercicio da Comissao de Constituigao e Justiga, designar Relator 
para a Emenda. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, designo o nobre Senador Heri- 
baldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Meilo) — Tern a palavra o nobre Senador 
Heribaldo Vieira, para emitir parecer, em nome da Comissao de Constituigao 
e Justiga, sobre a Emenda. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Por haver recebido emenda de Plenario, volta 
a esta Comissao o Projeto de Lei do Senado n.® 12, de 1961, alterative da Lei 
n.® 1.779, de 22 de dezembro de 1952, que criou o Instituto Brasileiro do Cafe. 

A emenda em exame, de iniciativa do proprio autor da proposlgao, modifica 
os arts. 5°, d; 7.°, § 2°, i e 15, | 3.°", in fine, com o objetivo de desvincular os 
represensantes dos Estados na Administragao do IBC dos parentes ate 2.® grau 
ie nao de 3°, como no projeto), que exergam atlvidades cafeeiras referentes a 
comercializagao e industrializagao. 
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Do ponto de vista juridico e constitucional, nada ha que obste a aprovagao 
da emenda. 

fi o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 

Fausto Cabral, para emitir o parecer pela Comissao de Economia. 
O SR. FAUSTO CABRAL — Sr. Presidente, a Emenda nao envolve materia 

que exija o pronunciamento da Comissao de Economia. Portanto, esta Comissao 
aceita o Parecer da Comissao de Constituiqao e Justiga. Relativamente a Comis- 
sao de Finangas, nao envolvendo o projeto materia financeira, deixa esta de se 
pronunciar, aceitando o Parecer da referida Comissao de Constituigao e Justiga. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Jarbas 
Maranhao, para emitir parecer em nome da Comissao de Servigo Publico dvll. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Sr. Presidente, a Comissao de Servigo Pu- 
blico Civil 6 favoravel a Emenda. 

Este o nosso parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — De acordo com o Regimento, dever- 

se-ia passar a votagao do projeto. 
Sendo, porem, evidente a falta de quorum, fica adiada a votagao para a 

proxima sessao, bem como a da materia constante do item 2 da Ordem do Dia. 
Nao ha outros oradores inscritos. 
Nada mals havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando para a 

de amanha, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votagao, em segunda discussao, do Projeto de Lei di Senado n.0 12, de 1961, 
de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan, que altera a Lei n.0 1.779, de 22 de 
dezembro de 1952, que criou o Institute Brasileiro do Cafe (aprovado com 
emendas, em primeira discussao em 27 do mes em curso) tendo Parecer da 
Comissao de Redagao, oferecendo redagao do vencido e com pareceres favoraveis 
das Comissoes sobre a emenda de Plenario. 

2 

Votagao, em segunda discussao, do Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1961, 
de autoria do Sr. Senador Silverio Del Caro, que considers de utilidade publica 
a Conferencia de Sao Vicente de Paulo, de Sao Torquato, Municipio de Vila 
Velha, Esta do do Espirito Santo ((projeto aprovado em l.a discussao em 28 de 
setembro, tendo Parecer favoravel sob n.0 527, de 1961, da Comissao de Consti- 
tuigao e Justiga). 

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



180.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 11 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello — Paulo Fender — Zacharias de Assumpgao — Lobao 

da Silveira — Victorino Freire — Remy Archer — Sebastiao Archer — 
Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Fausto Cabral 
— Femandes Tdvora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo 
Femandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Arruda 
— Salviano Leite — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Lourival Fontes 
— Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Aloysio de 
Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Miguel 
Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Affonso Arinos — Lino 
de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — 
Filinto Muller — Aid Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan 
— Saulo Ramos — Irineu Bomhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa 
— Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 44 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

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

cede a leitura da ata da sessao anterior, que, posta em discussao, e sem 
debate aprovada. 

O Sr. Novaes Filho, 4.0-SecretArio, servindo de 1.°, le o segulnte 

EXPEDIENTE 

OFlCIO 

N.0 1.582, do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Deputados, encaminhando auto- 
grafos do segulnte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 137, DE 1961 
(N.0 2.646-B, de 1957, na Camara) 

Proibe a utilizagao dos "fundos de assistencia" para pagamento de 
pessoal e aquisigao de material, despesas administrativas, gratificagoes 
"pro-labore", e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Pelos "fundos de assistencia" nao poderao correr despesas com pes- 

soal e material nao condizentes com os respectivos servigos, sendo vedadas des- 
pesas administrativas, incluidas gratificagoes pro-labore ou por servigos extraor- 
dinarios a favor dos servidores de outros departamentos administrativos das 
diferentes autarquias. 

Paragrafo unlco — As gratificagoes por servigos extraordindrios, em todas as 
autarquias, deverao ajustar-se as normas vigentes para o funcionalismo publico 
federal, nao podendo exceder de um tergo dos respectivos vencimentos, ressal- 
vados os servidores que, normalmente, trabalham 8 (oito) horas. 
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Art. 2.° — Os saldos, provenientes de subvengoes concedldas pela Uniao, serao 
obrlgatorlamente, apds o encerramento do exerclcio da vigencia dos crdditos, 
recolhidos ks diferentes tesourarias do Ministerio da Fazenda. 

Paragrafo unico — As gratificagoes por servigos extraordlndrios nao poderao 
ter caiAter permanente, vigorando durante um exerclcio completo. 

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

(As Comissoes de Legislagao Social, de Servigo Publico Civil e de 
Finangas.) 

OFfCIOS 
Do Diretdrio Academico Guilherme Hermsdorf, da Escola Nacional de Vete- 

rindria (Universidade Rural) enviando sugestoes para a alteragao do curriculo 
do curso de Veterindria. 

Da Confederagao Latino-Americana de Publicidade, dando conhecimento da 
realizagao, entre 6 e 12 de novembro prdximo, na Capital do Estado de Sao Paulo, 
do I Congresso Latino-Americano de Publicidade e formulando convite para que 
o Senado se faga representar nas solenidades de abertura e encerramento desse 
conclave. 

TELEGRAM AS 

Da Assoclagao Interamerlcana de Radio Difusao, como segue: 
Excelentissimo Sr. Senador Auro Moura Andrade — DD. Presidente de Senado 

Federal — Brasilia — DF. 
G453 de Montevideo 276-109-108-13-1100 — 13-9-61. 
Da Associacidn Interamericana de Radio Difusion Entidad que congrega 6.800 

emissoras de Radio y Television del continente se presenta ante usted para plaudir 
el proyecto de lei de telecomunicaciones oriundo de esa Egregia Casa por inspi- 
racion del Senador Cunha Mello y posteriormente aprobado por la Camara Federal 
en condiciones que atinde a la actualizacion de esos vehiculos y a los principios 
basicos que debem nortear esos organos de expresion del pensamiento punto este 
estatuto legal sera induda demonstracion del alto espirito democratlco y solida 
cultura jurldica que caracterizan al parlamento brasileiro atentamente Raul Fon- 
taina Presidente. 

Do Sr. Governador do Estado de Goias, agradecendo as condolencias que o 
Senado Ihe enviou ao ensejo do falecimento do Dr. Nero de Macedo. 

PARECER N" 568, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre emenda oferecida ao 
Projeto de Lei do Senado n.0 15, de 1952, que modifica o Decreto-Iei n.0 

9.760, de 5 de setembro de 1946. 

Rclator: Sr. Lourlvai Fontes 
O presente projeto (art. 1.°) revoga as letras e, f e g e o pardgrafo linico do 

art. 5.°, bem como os arts. 139, 140, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185, do Decreto- 
lei n.0 9.760, de 5 de setembro de 1946 e d^i (art. 2.°) nova redagao aos arts. 125, 
135, 173 e 200 do mesmo decreto. 

A Comissao de Finangas ofereceu emenda ao projeto, dando ao art. 173, do 
Decreto-lel n.0 9.760, redagao diferente da que Ihe 6 dada pelo artigo da aludida 
proposigao. 

O artigo, tal consta no decreto-lel menclonado, dispoe: 
"Aos brasileiros natos ou naturalizados, possuidores de dreas consi- 

deradas dlmlnutas, atendendo-se ks peculiaridades locais, com titulos ex- 
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tremamente perfeitos de aquisigoes de boa fe, e licito requerer e ao SPU 
conceder expedigao de titulo de dominio, sem taxa ou com taxa inferior 
a fixada no presente decreto-lei." 

O projeto assim redige o citado artigo: 

"Observado o disposto no art. 155 da Constituigao, as regras do Codigo 
Civil concementes ao usucapiao dos imdveis aplicam-se aos terrenos do- 
minicais da Uniao, aid o limite maximo de 100 (cem) para cada pessoa, 
efetivamente possuidos em utilizagao, pecuaria ou industrial." 

Finalmente, a emenda da Comissao de Finangas da ao artigo a seguinte redagao: 
"Todo aquele que, nao sendo proprietdrio rural nem urbano, ocupar 

por dez anos ininterruptos trecho de terras da Uniao de area nao superior 
a 25 hectares, tomando-o produtivo por seu trabalho e tendo nele sua 
moradia, podera Ihe adquirir a propriedade mediante sentenga declara- 
tdria." 

tit — Em plendrio, aprovou o Requerlmento n.0 324, de 1960, solicitando o pro- 
nunciamento desta Comissao sobre a emenda em aprego. 

Distribuindo o projeto ao eminente Senador Barros Carvalho, houve ele por 
bem sugerir, com que a Comissao concordou, a audiencia do Senhor Ministro 
da Fazenda sobre a materia, renovando, alias, solicitagao da Comissao de Finangas, 
nao atendida em tempo por aquele Secretario de Estado. 

FV — O Senhor Ministro da Fazenda, no pronunciamento que enviou ao Senado, 
manifesta-se pela rejeigao .do projeto, sob o fundamento de que: 

a) os artigos do Decreto-lei n.0 9.760, de 5 de setembro de 1946, re- 
vogados pelo decreto, ja estao implicitamente revogados pela Constituigao 
Federal; e 

b) a aprovagao do art. 2.° do projeto implicaria em cerceamento das 
atribuigoes do Presidente da Republica. 

V — Ha, como se verifica, no tocante ao presente projeto, um fato novo — o pare- 
cer do Ministerio da Fazenda, a pedido do Senado — e em vista dlsto, esta Comis- 
sao ao inv6s de se manlfestar apenas sobre a emenda da Comissao de Finangas, 
considera-se, pelo menos por questao de dtica, no dever de pronunciar-se, nova- 
mente, tambem sobre o projeto. 

Inicialmente, cumpre-nos observar que, em verdade, os dispositivos do De- 
creto-lei n.0 9.760, de 5 de setembro de 1946, que a proposlgao revoga, estao Im- 
plicitamente revogados pela Constituigao, como adverte o Ministerio da Fazenda. 

Isso, no entanto, nao 6 motivo para rejeitar-se o projeto, pois uma lei, mesmo 
inconstitucional, enquanto nao tiver suspensa a sua execugao pelo Senado, con- 
tinua vigindo. 

fi que o Tribunal julga em especie, cada caso de per si, de modo que toda 
vez que um cidadao se julgue prejudicado por uma lei inconstitucional, tern que 
socorrer-se do Judicidrio, desde que a execugao da mesma nao haja sido suspensa 
pelo Senado (art. 64 da Constituigao). 

Relativamente ao art. 125 do decreto-lei citado, que coloca, ao arbitrio do 
Govemo, a cessao de imdveis da Uniao aos Estados, aos Municipios e a entidades 
educacionais, culturais ou de finalidades sociais, discordamos inteiramente da opi- 
niao do Ministdrlo da Fazenda, tanto mais que o referido dispositivo fere o art. 65, 
n.0 IX, da Constituigao, que da ao Congresso Nacional competencla para "legislar 
sobre bens do dominio federal". 

VI —No tocante a emenda da Comisao de Finangas, que da aoart. 173 do De- 
creto-lei n.0 9.760 redagao diferente da que Ihe 6 oferecida no projeto, achamo-la 
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perfeitamente cabivel, aldm de mais ajustada aos preceitos constitucionais apli- 
cdveis a hipdtese. 
VII — Isso posto, oplnamos pela aprovagao do projeto e da emenda da Comtesao 
de Finangas. 

Sala das Comissoes, 4 de outubro de 1961. — Jefferson de Agular, Presidente 
— Lourival Fontes, Relator — Lima Teixeira — Heribaldo Vieira — Vivaldo Lima 
— Mem de Sa — Milton Campos. 

PARECER N" 569, DE 1961 
Da Comissao de Constitiii?ao e Justi^a sobre o Projeto de Lei do Se- 

nado n.0 36, de 1961, que considera de utilidade publica a Obra do Estu- 
dantc Pobre do Coiegio Militar do Rio de Janeiro. 

Relator: Sr. Lourival Fontes 
Existe, hd muitos anos, no Rio de Janeiro, uma instituigao denominada "Obra 

do Estudante Pobre do Coldgio Militar", cuja finalidade d prestar assistencia a 
alunos pobres do Coldgio. 

A referida entldade vem cumprindo plenamente seas objetivos, de manelras 
diversas, mas principalmente pelo pagamento de matriculas e pelo fornecimento 
de pegas de enxoval, dinheiro e material escolar. 

Essa assistencia aos estudantes necessitados e realizada pela "Obra" sigilo- 
samente, de modo a que os que dela se beneficiam nao se sentem humilhados 
diante dos demais colegas. 

Foram essas as razoes apresentadas pelo eminente autor da proposiQao, Se- 
nador Caiado de Castro, ao oferece-lo a consideragao da Casa. 

II — Pelo que consta da justificacao do projeto e das certidoes nele inclusas, 
verifica-se que a "Obra do Estudante Pobre do Col^gio Militar do Rio de Janeiro" 
possui os requisites que o art. 1° da Lei n.0 91, de 28 de agosto de 1935, exige 
das entidades, para que possam ser declaradas de utilidade publica. 

III — Diante do exposto, opinamos pela aprovaqao do projeto. 
Sala das Comissoes, 4 de outubro de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente 

— Lourival Fontes, Relator — Lima Teixeira — Heribaldo Vieira — Vivaldo Lima 
— Mem de SA — Milton Campos. 

PARECER N.0 570, DE 1961 
Da Comissao Diretora, sobre o Projeto d? Resclu^ao n.® 35, de 1961, 

que revoga dlsposi^ao da Resolu?ao n.® 6, de 1960 (Regulamento da 
Secretaria do Senado Federal. 

Em face do pronunclamento da douta Comissao de Constituigao e Justi?a, 
nada temos a opor as duas emendas, respectivamente, dos Srs. Senadores Jorge 
Maynard e Heribaldo Vieira. 

Sala da Comissao Diretora, 4 de outubro de 1961. — Cunha Mello, Presidente 
— Gilbert© Marinho, Relator — Argemiro de Figueiredo — Novaes Filho — 
Mathias Olympic — Guido Mondin. 

PARECER N." 571, DE 1961 
Reda^ao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.® 167, de 1959 (n.® 255-B, de 1959, na Camara dos Deputados). 
Relator: Sr. Menezes Pimentel 
A Comissao apresenta a redacao final (fl. anexa) da emenda do Senado 

ao Projeto de Lei da CAraara n.® 167, de 1159 (n.® 255-B/59, na Camara). 
Sala das Comissoes, 10 de outubro de 1961. — Lourival Fontes, Presidente 

Menezes Pimentel, Relator — Paulo Fender — Daniel Krieger. 
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ANEXO AO PARECER NP 571, DE 1961 
Reda^ao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 

n.0 167, de 1959 (nP 255-B/59, na Camara), que dispoe sobre a inscri- 
?ao de funcionarios e serventuarios da Justica em concursos publicos 
tb provas e titulos. 

EMENDA NP 1-CCJ 
Ao art. IP 

De-se a seguinte redagao ao art. IP: 

"Art. IP — Os funcionarios e serventuarios da Justiga, com mais 
de 5 (cinco) anos de pratica forense, que forem bachareis em ciencias 
juridicas e sociais, poderao inscrever-se em qualquer concur,so piiblico 
de provas e titulos, para preenchimento de cargos nas repartigoes pubU- 
cas da Uniao, do Dis'.rito Federal e dos Territorios, bem assim de suas 
autarquias, orgaos paraestatais e sociedades de economia mista, inde- 
pendentemente de inscrigao na Ordem dos Advogados do Brasil e das 
demais formalidades pertinentes a essa entidade." 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Ssta finda a leitura do Expedients. 
Ha oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. (Pausa.) 

Nao esta presente. 
— Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos. 

O SR. SAULO RAMO§ — Sr. Presidente, com a tramitagao, no Senado da 
Repiiblica, da Emsnda Constitucional que estabelece nova discriminagao de 
rendas aos municipios, venho recebendo apelos da maioria dos Prefeitos de 
Santa Catarina no sentido de apressar o andamento da referida proposigao. 

Nesse sentido, hoje, recebi um oficio do Presidente da Assembleia Legis- 
lativa do meu Estado, tambem dirigido ao Presidente do Senado, aos Lideres 
de Bancada e aos outros Senadores da Bancada Catarinense. 

Esse oficio esta assim redigido: 
Florianopolis, 28 de setembro de 1961. 

Senhor Senador: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelencia a inclusa copia 

do expediente apresentado, em Sessao de 26 fluente, pelo Senhor Depu- 
tado Dib Cherem, relativamente a aprovagao da Emenda Constitucio- 
nal, que estabelece nova discriminagao de rendas aos Municipios. 

Na oportunidade reitero a Vossa Excelencia os protestos de eleva- 
da estlma e aprego. — Joao Estivalet Pires, Presidente. 

O expediente referido e o seguinte: 
"A expedlgao do seguinte apelo ao Presidente do Senado Federal, 

aos lideres de bancadas e aos Senadores de Santa Catarina, nos seguintes 
termos e apds ouvido o plenario; 

1 — Tenho a satisfagao de levar ao conhecimento de Vossa Excelencia 
que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por proposta 
do Deputado Dib Cherem, resolveu apelar ao Senado Federal, no senti- 
do de ser aprovada, com brevidade, a emenda constitucional, ora em 
tramitagao, que estabelece nova discriminagao de rendas aos municipios. 

2 — A proposigao que esta sendo levada ao sabio exame do Senado 
Federal, sintetiza as aspiragoes das comunas brasilelras, expressas em 
tantas reunides e congresses munlcipallstas regionals e nacionais. 
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3 — As dificuldades adminlstrativas dos municipios brasilelros decor- 
rem, em grande parte, da escasses dos tributes que Ihes foram atribui- 
dos pela Carta Constituinte ds 1946. 

4 — Por outro lado, nao se justifica que as Capitals de Estado 
estejam ausentes das rendas mencionadas nos arts. 15, n.0 IV e 20 
da Oonstituigao Federal, eis que pela condigao de centres politicos, 
culturais e sociais, mais necessltam prover os servigos de natureza local. 

5 — Em tais condigoes, a Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, espera que a esclarecida orientagao do Senado Federal 
seja no sentido de inclulr as Capitals do Estado entre as beneficiadas 
pela nova discriminagao de rendas, particularmen.e, pelos recursos men- 
clonados nos arts. 15, n.0 IV e 20 da Constituigao Federal. 

6 — Certo de que o Senado Federal, na analise da materla aludida, 
dellberara em consonancla com os interesses gerais, sirvo-me da oportu- 
nldade para apresentar a Vossa Excelencia os protestos de elevada esti- 
ma e aprego. — Cordials Saudagoes. — Joao Estivalet Pires, Presidente. 

Sala das Sessoes, 26 de outubro de 1961. — Dib Cherem, Dsputado. 
Sr. Presidente, a aprovagao dessa Emenda Constitucional atendera por 

certo, aos reclamos das adminlstragoes municipals, a cujo cargo ficaram, pela 
Constituigao de 1946, todos os servigos publicos locals, sem a necessaria cober- 
tura financelra. Por outro lado, beneficiara os municipios brasileiros em geral, 
atendendo-lhes as mais urgentes necessidades. 

O Sr. Lino de Mattos — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. SAULO RAMOS — Com muito prazer. 
O Sr. Lino de Mattos — Considero das mais valiosas a colaboragao de V. Ex.a 

no sentido da rapida aprovagao da Emenda Constitucional que transfere para os 
municipios novas fontes de arrecadagao. Desejo, na qualidade de Presidente da 
Comissao encarregada de examinar a materia, informar a V. Ex.a, para que 
de conhecimento a douta Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a todos 
os seus correligionarios interessados no assunto, que a materia foi distribuida, 
na ultima reuniao da Comissao em aprego, ao nosso nobre e ilustre colega 
Senador Jarbas Maranhao, tendo S. Ex.a solicitado o prazo de 15 dias para rela- 
ta-la, prazo esse que expira amanha, se a memoria nao me estiver traindo. Nao 
vejo, entre nos, o nobre colega Jarbas Maranhao, que nos poderia informar. 
Contudo, estou certo de que, amanha, o assunto sera examinado na referida 
Comissao. Quanto ao exame das possibilldades de inclusao das capitals, lemtaro 
a Casa que essa proposigao precisa e dsve ser aprovada sem emendas. Do 
contrario, caira, pura e simplesmente, pois se trata de emenda a Constituigao 
aprovada na Camara dos Deputados com o quorum const! .ucional exigido, ou 
seja, dois tergos. O Senado so tern uma alternativa: aprova-la conforme vejo, 
para que seja imediatamente incorporada a nossa Carta Magna. Poderia, e 
certo, apresentar emenda substitutiva completa, mas nesse caso o projeto volta- 
rla a Camara dos Deputados, para nova discussao e votagao, o que poria em 
perigo a aprovagao dessa materia que interessa a mais de dois mil municipios. 
Tenho para mlm, nobre Senador Saulo Ramos, que as Capitals estao incluidas 
na emenda constitucional. Portanto, podemos aprova-la sem qualquer altera- 
gao, desde que o Senado disponha do quorum necessario para a votagao. A 
presenga de dois tergos dos Senadores e detalhe da maior importancia porque, se 
a proposigao for submetida a votagao sem esse quorum, o assunto estara definl- 
iivamente resolvldo em prejuizo de todos os municipios brasileiros. Era o aparte 
que desejava oferecer a V. Ex.a 

O SR. SAULO RAMOS — O aparte de V. Ex.a e uma colaboragao em escla- 
recimento do meu dlscurso. So me resta, depois das afirmagoes de V. Ex8 

como Presidente da Comissao Especial que examina o projeto de emenda cons- 
titucional, e desde que o prazo de 15 dias esta a expirar-se, fazer votos para 
que o Senado disponha do quorum constitucional, a fim de que possamos, 
o quanto antes, aprovar essa emenda. E, como ja disse, uma velha aspiragao 
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dos munlcipios brasilelros e, ao mesmo tempo, o cumprimento do que esta esta- 
belecido na Constituigao de 1946. (Muito b^m!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 
Nelson Maculan. 

O SR. NELSON MACULAN — Senhor Presldente, Senhores Senadores, mais 
uma vez ccupamos esta tribuna, a fim de trazer ao conhscimento da Casa a 
situacao em que se encontram os cafeicultores do Parana e — por que nao 
dize-Io? — de todo o Brasil. 

Quando da aprova^ao do Regulamento de Embarques e do Esquema Finan- 
celro, revelamos aqui nossas apreensoes sobre o funclonamento deles, e, infe- 
llzmente, nossas preocupa^oes foram confirmadas. 

A safra em sua quase totalidade foi colhida. Verificamos entretanto, que 
o complexo mecanismo do esquema aprovado nao se ajustou e, em conseqiiencia, 
nao psrmlte a livre movimenta?ao da safra. Mas o panorama continua sempre 
favoravel nos poderosos intermediaries. Conseguimos sempre recursos e flnan- 
ciamentos, procuram eles tirar partido da situacao, firmando-se em "positjoes" 
volumosas, para que o Governo, a partir de 1.° de marco de 1962, conforme ja 
esta fixado no Esquema Financeiro, venha a comprar esses mesmos cafes, adqul- 
rldos a pregos baixos, pelos valores mais elevados ja assentados no Esquema. 

Inslstimos em outras ocasioes, por formula diferente mas logica e dentro 
dos propositos do Governo, que seria a retirada compulsoria de 50% da safra 
de cafe em todo o Pais. Compraria o IBC, ale o 7, independentemente de 
bebida, por pre?os suficlente e suportavel pela lavoura, com os recursos qu6, 
para isso, estavam implicitamente calculados nos 22 dolares de retencao de 
acordo com a Instrugao 205 da SUMOC. 

O Sr. Aid Guimaraes — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. NELSON MACULAN — Com multo prazer. 
O Sr. Aid Guimaraes — Quero solidarizar-me com V. Ex.a nesse seu pensa- 

mento. O Regulamento de Embarques fez com que a comercializaqao da safra 
nao funcionasse. O Brasil esta com a sua safra de cafe quase toda colhida e 
Industrializada, mas ainda nao foi vendida uma so saca, o que contrasta como 
verlflcado nas safras anteriores. Assoclo-me ao pensamento de V. Ex.a no senti- 
do de que o Institute Brasileiro de Cafd, modiflque esse Regulamento de Em- 
barques, a fim de posslbilitar essa indispensavel antecipagao do pagamento do 
prego do cafe aos cafeicultores, em cada safra. 

Do contrario, estaremos estimulando a especula?ao porque o espcculador 
compra cafd por prego balxo quando o IBC e o Governo pagam a posteriori 
preoos superlores. V. Ex.a esta certo; sua tese e legitlma. E indispensavel que 
o IBC modiflque o Regulamento de Embarques. Solldarlzo-me intelramente com 
V. Ex.a quanto a esse aspecto do problema. 

O SR. NELSON MACULAN — Agrade?o o aparte do nobre Senador AI6 
Guimaraes e com multa honra o incluo no meu discurso. 

Nao fomos ouvidos naquela epoca, embora durante o mes de agosto, numa 
nova modlficagao do piano, se permltisse a entrega do cafe at6 o tipo 5-6 "rlado" 
para melhor, ao pre?o de Cr$ 2.700,00. 

O que se verifica, entretanto, e que a obstinagao de manter-se a quota 
"retira com reversao" se reflete junto aos nossos tradiclonals importadores 
como um indiclo de que o Brasil esta disposto a colocar na exportaqao a tota- 
lidade da safra. 

Essa medida trouxe em conseqiiencia e pelas ofertas que se avolumaram 
nos portos, com o cafe da quota de trslnsito livre comprovadamente vendido, o 
aviltamento dos pregos internacionais, e hoje e muito mais interessante aos que 
lidam no comercio interne e extern© preparar o cafe para ser entregue ao 
IBC pelos pre?os ja fixados no esquema a ser posto em funclonamento a partir 
de 1.° de margo do proximo ano. 
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E por falar na quota de cafe com transito livre desde que comprovadamente 
vendldo ao exterior, nao sabemos — e quiseramcs saber — se, no entender das 
autorldades cafeeiras, "comprovadamente vendido" e realmente o cafe com o 
camblo fechado e com prazo certo de embarque, ou simplesmsnte com a decla- 
ragao de que esta vendido no exterior. Pois, se o cafe de transito livre, dito 
comprovadamente vendido, nao tiver o cambio fechado como tambem data 
certa de embarque, a nosso ver essa cota nao passa de mero expediente para 
que exportadores, aproveitando-se da Resoluqao n.0 200, se livrem da cota de 
retengao com reversao, exlglda pelo Regulamento de Embarques, e desse expe- 
diente se slrvam para ofertarem o cafe em grande quantidade no exterior, 
provocando naturalmente a balxa do preco-ouro. 

A situagao atual do mercado interno e de desorientacao total, muito embo- 
ra tenha sido anunciado que financiamento para a co:a retida venha a ser feito 
na base, nao do cadastro, mas sim do penhor. Entretanto, podemos afirmar que 
atd o dla 9 do corrente, as agendas do Banco do Brasil no norte do Parana 
nao tlnham recebido instrugoes oficiais no sentido de por em pratica essa 
medlda. 

A nosso ver, e necessario seja feita, e imediatamente, a retirada definitiva 
do mercado de to do o caf£ da quota retida com reversao, transformando essa 
quota em retengao definitiva, pagando-se por el a precos de acordo com o tipo 
do caf6 depositado nela — eliminando-se, de piano, o criterio da bedida — 
pela tabela a vlgorar a 1° de margo vindouro, com as dedugoes naturals, como 
sejam, despesas de transporte etc., a flm de que o cafe seja entregue no interior, 
e, de agora em dlante, exlgir-se que todo o cafe enviado para o porto seja 
contrabalangado por quantidade identica na quota de retengao definitiva, depo- 
sltada, de preferencia, no interior. 

O Sr. A16 Guimaraes — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. NELSON MACULAN — Com muita honra. 

O Sr. A16 Guimaraes — V. Ex.a tern inteira razao nos pontos de vista que 
defende. Nao se compreende que o IBC que ja resolveu antecipar para janeiro 
o pagamento dessas quotas, se reserve o dlreito de nao faze-lo sem essa ante- 
clpagao. Ignoro o motive que Impede o Instituto Brasileiro do Cafe de criar 
essa nova formula de pagamento ao produtor. O que importa, como muito bem 
dlz V. Ex.a, nao e propriamente a bebida, mas o tipo de cafe. O IBC deveria 
estlmular o produtor a estabeiecer essa nova tese. O prego do cafe, notada- 
mente no Parand, onde os tlpos passam do riado para o duro e do duro para 
o mole, poderia ser fixado atraves do seu tipo e nao da ,sua bebida. Mais de 
uma vez tenho defendldo, nesta Casa, a tese de que o lavrador de cafe recebera 
como estimulo a produgao o estabelecimento do criterio dos tipos, ao contrario 
do da bebida, cuja melhorla foge as suas possibilldades. V. Exa esta certo. Nao 
basta a antecipagao do pagamento; e necessario o pagamento pelo tipo e nao 
pela bebida. Sao velhas relvlndicagdes paranaenses. fi justo auxillo que se 
deve dar ao lavrador de caf4, pois, como sabemos, alnda e o cafe que realmen- 
te sustenta a balanga de pagamen'o do Brasil! Estou, portanto, mais uma 
vez de acordo com os conceltos qua V. Ex.a extema em seu brilhante discurso. 

Os flnanciamentos da quota de exportagao — cafes enviados aos portos — 
podertam ser feitos de tal maneira que nos seus vencimentos praticamente 
se transformassem numa compra pelo Instituto Brasileiro do Cafe, tomando 
por base os pregos do esquema financeiro, sem que houvesse necessidade de 
diminulr a retengao fixada pela Instrugao 205, ou, em outras palavras, haveria 
um reajuste automatlco na exportagao ou no vencimento do financiamento, 
signlficando essa medida uma antecipagao das compras do remanescente da 
quota de exportagao, sem necessidade das intervengoes na compra do cafe, 
praticamente transformando todo maquinista e comerciante do interior em 
um representante interventor do Govemo, pslas condigoes objetivas que se 
darlam a comerciallzagao do caf6. 

Acredltamos que, asslm, poderia ser restabelecida a confianga no mercado 
internamente e proporcionar ja, aos lavradores, condigoes melhores de comer- 
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cializagao de suas safras, sem que os mesmos venham a ser presa facil d3 
possiveis modiflcagoes que se facam, quando o cafe ja nao mais estiver em 
suas maos. 

Alnda resistem em parte os cafeicultores porque obtiveram flnanciamento 
para preparar os seus cafes, os quais, estao praticamen'e colhldos e apenas 
aguardando melhores condicoes de preco. ou, por outra, esperando que cs 
beneficios do prego fixado no esquema possam de fato ser por eles aproveitado. 
Mas tudo indica que a demora de tais providencias, a instabilidads do merca- 
do, propositadamente mantida pelos exportadores e favorecidas com a indeci- 
sao do Governo, seja parte de um piano: fazer com que o prazo daquele flnan- 
ciamento concedido aos produtores se esgote sem que urovidencias como as 
sugeridas sejam tomadas, a fim de que os produtores se vejam forqados a entre- 
gar o cafe pelo preco que encontrarem na ocasiao, a fim de fazer face aos 
seus compromissos, ficando os beneficios reals do esquema flnanceiro para 
usufruto exclusivo dos entao detentores do cafe, ou seja, dos grandes inter- 
mediarios e seus prepostos. 

O Sr. A16 Guimaraes — Permite V. Ex.a mais um aparte? 
O SR. NELSON MACULAN — Com todo o prazer. 
O Sr. A16 Guimaraes — Pego desculpas por interromper V. Ex.a 

O SR. NELSON MACULAN — Sempre me sao gratos os apartes de V. Exa 

O Sr. Aid Guimaraes — Minhas intervencoes estao atrapalhando o brilhan.e 
discurso de V. Ex.a 

O SR. NELSON MACULAN — As interrupcoes de V. Ex.a jamais atrapalha- 
ram meus discursos! Ao contrario, sempre os ilustraram. 

O Sr. Aid Guimaraes — Li, ha dias, uma declaragao do Presidente do IBC, 
o ilustre Embaixador Sergio Frazao, pela qual tomei conhecimsnto de um assun- 
to da mais alta importancia, qual seja a afirmagao de Sua Ex.a de que ja exlste, 
no Tesouro Nacional, resultante desse pagamento dos vin e e dois dolares por 
saca, numerario que poderia, desde ja, servir ao pagamento dessas quotas. Nao 
obstante — e o esclarecimento que desejo trazer ao Senado e a Nagao — cons- 
tantemente se culpa o lavrador de cafe pelo problema inflaclonario. Mas como, 
se e justamente o cafe que da os elementos em dinheiro ao Governo, para que 
ele possa comprar os excedentes da safra cafeeira?! De cada saca vendlda, 
o produtor enzrega ao Governo uma parcela, em dinheiro, para que ele estabe- 
lega a sua politica cafeeira. Ora, se ja existe dinheiro suficiente para que o 
IBC promova o pagamento dessa quota, por que nao se anteclpa a operagao? 
Do contrario, nao poderemos criar uma formula defmitlva para a comerclali- 
zagao da safra deste ano. Era a contribuigao que queria dar a V. Exa neste 
aparte. 

O SR. NELSON MACULAN — o nobre Senador A16 Guimaraes, no seu 
aparte, focaliza um aspect© posi ivo da politica cafeeira. Talvez nao paguem 
por falta de melhores esclarecimentos, inclusive do Congresso. Nem quando 
era confiscado o dolar-cafe e feito o leilao — estou habilitado a esclareoer a 
esta Casa — nem naquela ocasiao foram aquelss dados equacionados, porque 
pelas estatisticas levantadas desde a Instrugao n.0 70, o cafe, apesar das defesas 
feitas, das compras e armazenagens, d-ixou um saldo liquido para as finangas 
nacionais de perto de oitenta e nove bilhoes de cruzeiros. 

Atualmente, pela Instrugao n.0 205, foram retirados por saca vinte e dois 
dolares compulsoriamente, de qualquer cafe, chegando ao cumulo de, no Esta- 
do do Espirito Santo, se retirar dois tergos do valor de uma saca de cafe, numa 
descaptallzagao violenta a um Estado que prscisa ser imedlatamente atendldo 
pelo Poder Central. Agradego mais es;e aparte elucldativo do nobre Senador 
A16 Guimaraes. 

Exportagao de Cafe 
Por outro lado, tem chegado ao nosso conhecimento que foram feitos des- 

pachos de cafe para o mercado consumidor dos Estados Unldos. via Amsterda, 
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Roterda e Antuerpia. InformaQoes que possuimos dao conta de que esses cafes 
despachados para os Estados Unidos vem sendo oferecidos por preqos abaixo 
do reglstro fixado na data de sua exportagao. 

Realmente, a serem confirmadas estas noticias, podemos afirmar que sao 
uma das causas diretas do aviltamento dos precos internacionais de nosso cafe, 
nos mercados consumidores. 

O IBC precisa urgentemente tomar medidas energicas para impsdir pros- 
siga essa manobra indo ate a proibiQao de operar no Brasil qualqusr firma que 
tenha partlcipado dessa manipulaQao, ou favorecido sua realizagao. A msdida 
deve atlngir a todos os setores, inclusive o bancario, proibindo-se qualquer tipo 
de operagao por essas firmas. Nao pode haver contemplacoes para os implica- 
dos na manobra. 

Reformula^ao da Politica Cafeeira 
Temos, portanto, que fazer uma reformulagao total do Rsgulamento de 

Embarques, aprovsitando alnda o fa;o de grande parte do cafe estar em maos 
do lavrador. Infelizmente, tal nao acontece com o Estado do Espirito Santo, 
pols all o lavrador ja nao esta mais de posse de seu produto, e uma medida 
de exceqao devera ser estudada para que qualquer intervencao por parte do 
Governo, pela compra antecipada, leve de fato o beneficio do lavrador capixaba. 

Essa reformulaqao que preconizamos seria a providencia de cardter geral e 
total, absolutamente necessaria para que de uma vez por todas se estabelega um 
ritmo normal na comercializagao, sem constantes e quase diarias "resolugoes" 
modificativas do Regulamento de Embarques, que so provocaro desconfianga e 
instabilidade, e que acarretam serios prejuizos aos produtores de cafe. Mais uma 
vez voltamos a insistir na quota de Transito Livre, objeto da Resolugao n.0 200, que 
permitia fosse o cafe tipo 4, bebida "duro" para melhor, comprovadamente vendido 
para o exterior, encaminhado para os portos sem obedecer a regulamentagao da 
retengao e isento de quantidade igual na quota retida reversivel. Nos casos em 
que o cambio nao foi fechado, e as datas de embarque nao estao estipuladas nas 
declaraqoes, o Institute Brasileiro do Cafe tern por dever cancelar, anular os pri- 
vildgios atribuidos a esses cafes, irregularmente colocados nos portos como "com- 
provadamente vendidos" porquanto representaram apenas uma fraude de que se 
beneficiaram firmas que mantem suas matrizes nos mercados consumidores, e 
outras firmas que, atravds de artificios diversos, puderam tambdm efetuar registro 
nessa quota. 

E necessdrio, imediatamente, uma providencia drastica, suprimindo do bene- 
ficio toda remessa aos portos que estiver acompanhada do respectivo fechamento 
de cambio e comprovada a fixagao da data de embarque do referido cafd. 

Convenio Cafeeiro 
Como observador parlamentar, representando por honrosa deferencia o Sena- 

do, particlpamos de todas as reunioes do Convenio Cafeeiro, em Washington, onde 
pronunciamos um discurso formulando as apreciagoes que entendemos adequadas, 
e consubstanciadas nos seguintes termos: 

"Sr. Presidente, Senhores Delegados: 
Aqui me encontro como observador parlamentar, representando o Se- 

nado Federal de meu Pais, acompanhando desde o primeiro dia os traba- 
Ihos dos membros deste Convenio, cujo objetivo e a sua prorrogagao. 

Afirmo mesmo que de ha muito tempo acompanho de perto os tra- 
balhos do Convenio Internacional do Cafe, sobretudo na qualidade de 
agricultor ligado a produgao do caf4 e tambem como representante da 
cafelcultura do Estado do Parana, na Junta Administrativa do Institute 
Brasileiro do Cafd, e, sinceramente, representando o pensamento dos ca- 
feicultores do meu Pais, nao compreenderiamos que, fazendo de nossa 
parte os maiores sacrificios, assim nao entendessem os representantes de 
outros paises produtores e nao se dispusessem a fazer sacrificios pro- 
porcionais. 
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Em nosso Pais e intenso o nosso esforgo para convencer a opiniao 
publica de que necessitamos um convenio a curto prazo para que nos 
sirva de base e sustentagao para elaborarmos um convenio a longo prazo, 
em que acreditamos encontrar a verdadeira solugao para o problema do 
cafe, mesmo quando nossa quota permanece estacionaria e todos os anos 
o onus da retengao grava a nossa producao. 

Sabemos e temos plena consciencia do quanto significa para nds como 
tambem para todos os paises produtores do cafe, o cafe, como fator pre- 
ponderante do desenvolvimento como tambdm e fundamental para a me- 
Ihoria de condigoes de vida do nosso povo, sejam, os latino-americanos ou 
recem-independentes paises do Continente africano. 

Somente atraves da sua melhor exportagao para os mercados consu- 
midores obteremos recursos necessaries para uma politica inteiramente 
dedicada aos problemas de nossa gente, e poderemos melhorar suas con- 
digoes economicas mantendo permanente a paz social. 

Nao pretendemos uma situacao vantajosa em detrimento de outro ou 
outros produtores, pois e ilusdria e de nada nos valera. Convengamo-nos 
de que os riscos que possam determiner profundas modificagoes na es- 
trutura social de um pais, atingirao por certo outros paises que momen- 
taneamente atravessam uma situagao de efemera prosperidade, porquanto 
seus reflexos se irradiarao em todos os sentidos, propagando-se por Con- 
tinentes e pelo Mundo. 

Toma-se absolutamente necessario criar uma consciencia de que so- 
mente unidos poderemos superar o problema de melhor comercializagao 
e exnortagao de nosso principal produto, que e o cafd, proporcionando 
um future de paz e tranqiiilidade para os nossos paises. 

Para isso, e necessario que nos entendamos, agora e para sempre. 

Jamais seremos respeitados e jamais poderemos reivindicar melhores 
condigoes a comercializagao de nosso cafe, se nao estivermos rigorosa- 
mente unidos neste momento, em que os paises consumidores trazem sua 
colaboragao e quando poderemos conseguir, em entendimentos que fare- 
mos, a baixa dos pesados tributos que gravam a importagao de nosso cafd 
em alguns paises, a importagao somente de paises produtores, a supressao 
de medidas e tratamentos injustos, fora outras que haveremos de propor 
e que estamos certos haveremos de conseguir, atingindo, em conseqiiencia, 
o aumento do consumo em todo o mundo. 

Como representante do Congresso do Brasil, pais de formagao crista, 
que nao pretende, como jamais pretendeu, construir seu progresso ou sua 
grandeza sobre o caos de outras nagoes, mas que nao poderemos assistir 
a nossa derrocada de bragos cruzados, € que vos fago um apelo. 

Unamo-nos, pois grande e nossa responsabilidade como integrantes de 
nagoes que tem na produgao do cafe toda a vitalidade de que necessitam 
para melhores dias proporcionar as geragoes futuras de nossos paises, 
que jamais perdoarao aqueles que nao souberam entender-se superando 
todos os obstaculos para que uma paz social permanente e uma existencia 
mais digna Ihes fosse legada por nds. 

Rejubilo-me de poder transmitir ao meu pais que todos os delegados 
dos paises produtores, conscientes da grave responsabilidade que pesa 
sobre seus ombros, portaram-se a altura da investidura que representam 
e, juntos, conseguiram para nossos paises um entendimento elevado em 
que predominard somente a forga do direito." 

Pudemos verificar que, realmente, o convenio a curto prazo nada mais repre- 
senta do que uma disputa entre todos os paises produtores, pelo aumento de 
suas quotas com justa e honrosa excegao para o Brasil e para a Coldmbia, que 
se mantiveram dentro das quotas do convenio de 1958. 
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Uma das falhas, a nosso ver, reside na maneira de se calcular as quotas de 
exportagao dos paises produtores, notadamente os africanos, que optaram pela 
fdrmula de 88% da produgao, reajustada ate 1961. 

Isso propicia, em nosso entender, que esses paises tenham praticamente as- 
segurada a exportagao total de sua produgao, visto que as 12% restantes nada 
mais significam do que, praticamente, a parte consumida dentro de suas fron- 
teiras. Vimos, entao, crescerem as quotas que os paises africanos, notadamente 
Angola e, agora, a Costa do Marfim, podem oferecer a venda nos mercados in- 
temacionais. 

Tambem estranhamos que nas reunioes anteriores do Convenio Internacional 
do Caf6, a exportagao de determinados paises, principalmente dos africanos, e dos 
que integram a FEDECAME, se constituisse em quotas globais. Dai podermos 
afirmar que a exportagao dos paises africanos e dos que compoem a FEDECAME 
6 total, pois, segundo estamos informados, existe apenas estoque de cafe retido 
na Costa do Marfim, nada havendo nos demais paises. 

A nosso ver, pois, o convenio a curto prazo de nada vale, eis que os quotas 
do exportagao nao sao respeitadas, sangbes nao existem e praticamente poucos 
sao os paises que suportam o onus da retengao, como e o caso do Brasil, en- 
quanto, na realidade, outros signatarios do convenio exportam a totalidade de 
sua produgao. Acreditamos mais nas bases de um convenio a longo prazo, em 
que todos os paises produtores, atravbs de um entendimento alto, definitive e 
respeitado, possam unir-se e conseguir para o cafe, que representa para os mes- 
mos a base de suas fontes de receita cambial, um prego definitivo, estavel, que 
nao venha, todos os anos, atraves de baixas espetaculares, provocar o desequilibrio 
na economia dessas nagoes. Temos condigoes para juntos, pleitear que paises 
consumidores de cafb, que taxam demasiadamente esse produto, reduzam os im- 
postos que o gravam e, em conseqiiencia, incrementar neles o consumo do cafe. 
Muito poderemos fazer com referencia a uma propaganda ordenada e objetiva do 
consumo do cafb desde que estejamos unidos. 

Novos Mercados 
Agora, mais uma vez, volto a falar nos novos mercados. For varias vezes 

— e quantas vezes! — temos aqui procurado, atravbs de nossa modesta palavra, 
alertar esta Casa e o Pais, no sentido de que a solugao natural e normal para o 
problema do cafb e a sua exportagao. Sabemos, e disso temos certeza, que so- 
mente com os mercados tradicionais, aguardando praticamente o crescimento 
vegetative de suas populagoes e, em conseqiiencia, o aumento do consumo do 
cafb, nao poderemos solucionar nosso problema de produgao cafeeira. 

Afirmamos, mais uma vez que o cafd nao sofre de uma crise de superprodu- 
gao, mas de subconsumo. Milhoes de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, nem 
ao menos, conhecem o que 6 o cafe. A nds nos cabe, desde ja, atraves de entre- 
postos instalados prdximos aos paises populosos, levar ao consumo dessas popu- 
lagoes nosso cafd, criando condigoes para, atraves de acordos comerciais bila- 
terais, levar nossos produtos, principalmente o cafe, para trocar por outros que 
o Brasil deva receber, principalmente petrdleo e trigo que representariam, para 
nds, grande economia em divisas. Sabemos que a maior parte de nossa receita 
se esvai na importagao desses produtos, bem como de outros como metais im- 
pereciveis, equipamentos necessarios ao desenvolvimento do nosso Pais, na agri- 
cultura e na industria, tais como usinas hidreletricas e outros bens de produgao, 
que poderao ser negociados na base de troca pelo cafe. 

De outro lado, o petrdleo e o trigo negociados, muito embora o critdrio do 
negdcio obedega tis cotagoes internacionais em ddlar, no ato da transagao, pode- 
riam ser distribuidos ao consumo intemo de nosso Pais nao mais tendo em vista 
os pregos internacionais, mas aqueles pregos pelos quais foram nossos produtos 
adquiridos em cruzeiros pelo Governo Federal aos produtores. 

Em outras palayras, exemplificando; se 1.000 barris de petrdleo equivalem, aos 
pregos internacionais, a 80 sacas de cafe, por hipdtese, o prego desse petrdleo, para 
o consumidor brasileiro deve ser calculado tendo em vista, nao o valor das 80 
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sacas de cafe aos pregos intemacionais (cerca de 3.200 ddlares, ou 960 mil cru- 
zeiros), mas aos pregos pelos quais o Governo realmente comprou esse cafe do 
produtor, isto e, cerca de 240 mil cruzeiros, reduzindo-se, assim, consideravelmente, 
o prego dos derivados daquele petrdleo, para o consumidor nacional. Peita a mddia 
dos pregos de aquisigao do petrdleo pago em dinheiro — divisas — e do petrdleo 
obtido atraves de trocas, teriamos um prego que, embora na primeira hipdtese 
exemplificada, seria de qualquer modo bastante inferior aos vigentes e que tanto 
oneram o custo de vida. O mesmo processo para o trigo e para todos os bens 
de consumo ou de produgao que adquirissemos no sistema de trocas. Entao, sim, 
o chamado confisco cambial dos produtores reverteria em beneficios para eles, 
direta e indiretamente. 

Esta medida, adotada com coragem, seria a unica que poderia realmente 
ocasionar imediata baixa do custo de vida em nosso Pais. preciso, apenas como 
dissemos, coragem para adota-la, porque, evidentemente, ela serd combatida por 
todos aqueles que se locupletam do sistema vigente. 

Cabe ao governo impedi-lo, adotando uma posigao firme que efetivamente 
contribua para a riqueza do Pais, atraves do ingresso de bens de capital e de 
consumo em troca de nossos produtos naturals. Ai fica a sugestao, que e felta 
com o alto sentido de colaborar com a obra administrativa e com o desenvol- 
mento do Brasil. 

Era o que tinhamos a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador A16 
Guimaraes. 

O SR. ALd GUIMARAES — Sr. Presidente, solicltei a palavra para encami- 
nhar a Mesa projeto de lei que dispoe sobre a aquisigao de terras, garantla de 
prego da produgao, isengao de imposto de renda a pessoas ou firmas e da outras 
providencias. 

E uma tese, um tema de atualidade. Quando se discutem a reformulagao do 
problema da terra e as leis que devem orientar o que se convencionou chamar 
de reforma agraria, seria licito procurar-se, de alguma sorte, respeitar o direl- 
to de propriedade para que os adquirentes da terra, os camponeses legitimos, 
amanha nao tivessem o dlssabor de se verem desapropriados de suas proprias 
terras. 

Foi nesse sentido que procure!, numa proposlgao de lei simples, atualizar o 
problema. 

Conhego-o atraves dos Estados do Sul, notadamente o Parana. 

Ocorre por la que muitas vezes o proprietario de latifiindios deseja subdivl- 
di-los, para que em pequenas glebas possam ser oferecldas a llcitagao dos auten- 
ticos agricultores. 

O Banco do Brasil, que propicia elementos para que se proceda divisao das 
terras e seu arruamento, e da todas as possibllldades para que sejam vendldas 
em pequenos lotes, nao faz o que e mais importante — conceder flnanclamento 
ao agricultor a fim de adquirir a terra. 

Sr. Presidente, neste sentido e que trago minha colaboragao ao Senado, com 
a apresentagao de um projeto assim redlgldo: 

"Art. 1.° — O Banco do Brasil, por sua Carteira de Credito Agricola, 
financiara, a longo prazo, diretamente para o agricultor, a aquisigao de 
terras produtivas ate o maximo de 25 alquelres, Inclusive supxindo-lhe 
os melos para sua instalagao e subslstencla ate o advento da primeira 
safra. 

Art. 2.° — Essa aquisigao podera ser de terras publlcas ou partlcula- 
res, loteadas pelos Governos ou por tercelros detentores de malores 
areas, cujos loteamentos rurais tenham sido prevlamente inscrltos no 
Banco do Brasil. 
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Paragrafo unico — Os Estados ficam obrigados a dispensa de cobran- 
5a do imposto de transmissao "inter vivos" (sisa) dos lotes rurais por 
esta forma adqulridos. 

Art. 3.° — O Banco do Brasil garantira ao produtor assim financia- 
do, a compra da sua producao, a um prego que represente, pelo menos, 
o custo real da mesma, com mais uma bonificagao de 20%. 

Art. 4.° — As pessoas ou firmas, que se dispuserem a proceder e 
patrocinar esses loteamentos rurais, por pregos e condigoes de paga- 
mentos, julgados razoaveis pelo Banco do Brasil e uma vez inscritos para 
este fim, flcarao isentos do imposto de renda relativo a essas operagoes. 

Art. 5.° — A partir da vigencia da presente lei, nenhuma pessoa ou 
firma podera mais adqulrir, a qualquer titulo, em qualquer regiao do 
Pais, area de terras superior a 5.000 hectares, quando o imovel se desti- 
nar a crlagao e pastoreio e 2.000 hectares, quando tiver por finalidade a 
agricultura, respeitados os direitos dos atuais proprletarios de glebas 
maiores. 

§ 1.° — Para este fim, os Cartorios dos Registros de Imdveis mante- 
rao um registro auxiliar, nominative, no qual serao averbadas todas as 
aqulsigoes de glebas rurais, mediante 0 qual exercerao 0 controle das 
transmissoes imobiliarias "inter vivos" ou "causa mortis", de modo a 
fiscalizar esse fracionamento Imobiliario. 

8 2.° — Assim, fica proibido 0 registro imobiliario, a qualquer titulo, 
translativo do dominio sobre glebas de terras maiores de 5.000 ou 2.000 
hectares, nos termos desse artlgo. 

§ 3.° — Os Cartorios de Imoveis responderao, por seus titulares, civil 
e crlminalmente, inclusive com perda do cargo, pelo fiel cumprimento e 
observancla das disposigoes desta lei. 

Art. 6.° — O Banco do Brasil financiara, por sua Carteira de Credl- 
to Imobiliario, a todas as firmas, pessoas ou cooperativas, que se orga- 
nizarem ou se dispuserem a organizar nos meios rurais, centres de 
saude, hospitalares e de abastecimento e diversoes, compativels com a 
respectiva densldade de populagao. 

Art. 7.° — Todos os Ministdrios e drgaos do Governo, inclusive insti- 
tutes de previdencia, ficam obrigados, sob pena de responsabilidade dos 
respectivos titulares e agentes locals, a darem assistencia prioritarla, 
imediata e efetiva, a todas as pessoas, firmas e cooperativas que se Ihes 
apresentarem, com projetos idoneos, para os fins do artlgo anterior. 

Justificativa 
indlscutivel que se faz urgente e necessaria, uma reformulagao do 

Estatuto da Terra, no Brasil, de modo a que se popularize a propriedade 
agricola. Esta inovagao esta ate contida no Piano de Governo, ha pouco 
aprovado pelo Parlamento Nacional. 

Nesta reformulagao nao se pretende desrespeitar o direito de pro- 
priedade, para que o prdprlo agrlcultor sinta a establlldade da sua situa- 
gao. 

Acontece que, de um modo geral, embora tenham 0 Governo Federal 
e 0 dos Estados, terras devolutas, de que podem e devem dispor, nem 
somente estas, ou nem sempre estas sao as mais atrativas ou economica- 
mente favoravels para a agricultura. 

Via de regra, as terras proxlmas ou mais acessiveis aos centres con- 
sumidores, sao ja de legitimo dominio particular e 0 seu confisco ou 
espropriagao importaria em fomentar, exacebar conflltos juridicos, so- 
cials, al6m de acarretar onus improdutivos para o Tesouro Nacional. 
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Se o homem do campo tiver o seu labor amparado financelromente, 
atras dos seus resultados economicos virao, pela Iniciativa privada, o 
hospital, a farmacia, a escola e o progresso rural, que sao atrativos do 
capital e do consumo. 

Por outro lado, a iniciativa privada jd demonstrou, nos Estados do 
Sul, a sua capacldade de fomentar a propriedade urbana e suburbana, 
fazendo de cada trabalhador um proprletarlo, criando a establlldade da 
familia, estimulando a casa propria, adquirida com tinanciamentos pri- 
vados e com esse estimulo prescrevendo as doutrinas subversivas alle- 
nigenas, que ja encontram apenas reduzidos estimulos de fixagao. 

Assim, ao imperative modemo da "reformulagao agraria", que vem 
servindo para campo de uma demagogla mal propositada e desorlentada, 
propomos a presente lei, capaz de propriclar novo estatuto da terra, sem 
os inconvenientes da apllcagao e do desrespeito ao direito de proprie- 
dade.' 

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O Sr. Daniel Krieger — Pego a palavra, Sr. Presidente, na qualidade de 

Lider da Minoria. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Da- 

niel Krieger. 
O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente e Srs. Senadores, o eminente 

Senador Cunha Mello, uma das mais altas expressoes desta Casa, pelo saber e 
espirito piiblico, apresentou um Projeto de anlstia aos elementos que se envol- 
veram em fatos relacionados com a posse do Sr. Vice-Presidente da Republlca. 

O Senado Federal, depois de um meticuloso exame do assunto, atendendo a 
uma proposigao anterior do eminente Senador Fllinto Miiller, Lider da Maioria 
nesta Casa, homem que sofrera as agruras do exillo pela sua devogao a um 
ideal, resolveu, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, incorporar ao Projeto do eminen- 
te Senador Cunha Mello as medidas constantes do projeto do nobre Senador 
Filinto Miiller, ampliando a anistia aos participantes do movimento denominado 
de Aragargas. 

O Senado da Repiiblica, fiel aos seus deveres, atento aos interesses da 
Patria que, mais do que nunca, precisa de paz, de trabalho e de tranquilldade 
para a sua vida, reunlu, assim, os dois projetos em um so e os aprovou. 

Agora, Sr. Presidente, sou surpreendido — e crelo que todo o Senado da 
Republlca — com o Parecer da Comissao de Constltuigao e Justiga da Camara 
dos Deputados, sobre a materia, cujo Relator, o eminente Deputado Abelardo 
Jurema, conclui dessa forma: 

"Assim, Sr. Presidente, e Srs. Deputados, o Projeto de anlstia, inspi- 
rado, tao puramente, na inteligencia do Senador Cunha Mello, a quern 
respeito e admiro, nao trara os resultados esperados pelo autor e pelo 
Senado, nem convenlencia, na oportunidade, para a mesma, neste Instan- 
te de vigilancla da Nagao." 

Em realidade, Sr. Presidente, embora a ideia generosa tenha encontrado 
fonte no magnanimo coragao do Senador Cunha Mello, nao foi sua, puramen- 
te sua, como nao foi Ideia apenas do Senador Filinto Miiller, mas foi uma aspi- 
ragao de todo o Senado da Republlca, que desejava trazer a esta ulcerada Na- 
gao um pouco de ordem, sossego e equilibrio, de que ela tanto carece para 
continuar na rota dos seus grandes destines. 

O Senado da Republlca, disse um dos oradores que se ocuparam do Proje- 
to, preocupou-se apenas com o sentimentallsmo, e e precise acabar com o sentl- 
mentalismo. 

Nao, Senhores, o Senado da Republlca nao se preocupou apenas com o 
sentimentallsmo. O Senado da Republlca preocupa-se, e muito mais, com os 
interesses da Nagao. 
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Sr. Presldente, como recordei de uma feita, os gregos diziam que a anistia e o 
veu do eterno esquecimento. Anistiados foram tantos neste Pals! Anistiados, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram os que fizeram o Movimento de Jacarea- 
canga; anistiados foram aqueles que deram o golpe de 11 de novembro, pois o 
proprio General Telxeira Lott declarou que ele e seus companheiros se tinham 
afa^tado da ConstltulQao. 

Mas, anistia nao e slmplesmente um perdao. Anistia nao e apenas um 
esquecimento. A anistia 6 um instrumento de pacificagao politica, e compreen- 
deu-o muito bem V. Ex.a, e compreendeu-o muito bem a nobre flgura do Sena- 
dor Filinto Miiller, quando apresentou projeto estendendo a anistia aos revol- 
tosos de Aragar^as, de quem podemos e devemos divergir, mas que somos obri- 
gados a respeitar pela inteireza de cardter e pelo desprendimento de suas aqoes. 

O Sr. Victorino Freire — Da V. Ex.a licenga para um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Com muito prazer. 
O Sr. Victorino Freire — Quero fixar minha posigao nesse debate. Quando 

apreciamos o projeto do eminente Senador Cunha Mello, a nossa disposigao era 
votar contra, por solidariedade ao eminente companheiro de Bancada, Senador 
Remy Archer que, vlajando num aviao das llnhas domesticas, foi preso pelos 
revoltosos. Declare! na ocasiao, no Senado, que de forma alguma votaria outra 
anistia, mas o nobre Senador Remy Archer novamente foi a tribuna e, dizendo 
ter recebido apelos do Ministro Clovis Travassos e de outras autoridades milita- 
res, pedlu que nao embaragassemos o andamento do projeto, porque se tratava 
de pacificar a Nagao. Nao estava em jogo a sua pessoa; era uma hora crucial 
para a Nagao, e deveriamos pacificar e nao estimular represdlias. Votei pela 
aprovagao do projeto, como alias todo o Senado da RepubUca, e nao mudo de 
atltude. Quero que conste dos Anals desta Casa, atraves do discurso de V. Ex.a, 
a minha atitude, que e a de nao mudar de posigao. Se da Camara o projeto 
voltar ao Senado, pelo menos a Bancada do Maranhao mantera seu voto. 

O Sr. Filinto Miiller — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Com prazer. 
O Sr. Filinto Miiller — Sabe V. Ex.a que eu nao me encontrava em Brasilia 

quando o Senado aprovou o projeto do nobre Senador Cunha Mello. Se aqui 
estivesse, pediria a S. Ex.a que me autorizasse tambem a assind-lo. Considero o 
projeto justo e oportuno, nao com o fim de perdoar, como V. Ex.a bem acentua, 
pois nao hd necessidade de perdao, mas com o fim de transforma-lo em element© 
de pacificagao, porque o Brasil necessita de Paz, .. 

O Sr. Victorino Freire — Muito bem. 
O Sr. Filinto Miiller — ... paz nos espiritos e nos coragoes, para que a Nagao 

possa trabalhar e progredir. Seria favordvel ao projeto do nobre Senador Cunha 
Mello, se aqui estivesse, e estou de acordo com os conceitos de V. Ex.a sobre a 
anistia, conceitos que V. Ex.a enuncia com a grande autoridade que todos Ihe 
reconhecemos. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Agradego os apartes dos nobres Senadores Filinto 
Miiller e Victorino Freire, e afirmo que se outros titulos eu nao tivesse para ter 
orgulho do Senado da Republica, a manifestagao deles dar-me-ia essa grande 
satisfagao. Nesta Casa, merce de Deus, nunca nos atemos as pequenas questoes; 
somente nos preocupamos com os grandes interesses da Nagao. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o parecer do eminente Relator da Camara 
dos Deputados estd cheio de contradigoes e erros, direi mais, pleno de heresias 
juridlcas. Sua Excelencia fala em reincidencia. Reincidencia, em Direito Penal, e 
a relteragao da violagao do mesmo dispositive legal. Quando nao M essa dis- 
posigao, nao se pode falar em reincidencia. E quando se fala em anistia, medida 
politica que conclama ^ pacificagao dos espiritos, falar em medidas repressivas, 
em Direito Penal, d esquecer a realidade e a natureza do Instituto juridico. 

O Sr. Victorino Freire — Realmente e uma contradigao, diz muito bem V. Ex.a, 
porque a primeira anistia concedida pelo Sr. Presidente Juscelino Kubitschek de 
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Oliveira, e votada pelo nobre Relator, o foi ainda de armas nas maos; agora, nao 
se esta concedendo anistia a qualquer rebelado. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, ful a favor — e toda a Nagao 
o sabe — da posse ampla e irrestrita do Sr. Joao Goulart. 

O Sr. Filinto Miiller — Muito bem! Era a defesa da Constituigao. 
O SR. DANIEL KRIEGER — No entanto, o Senado e a Camara dos Depu- 

tados, inspirados em altos propbsitos e em profunda convicgao, resolveram adotar 
o sistema parlamentar de govemo, como solugao da grande crise que assoberbava 
e angustiava o Pais. 

Maior razao, Sr. Presidente, para que todos tenham a compreensao da bora 
e do momento em que se restabelece uma anistia ampla, porque nao sei quais 
os que devem ser anistiados. Nesta Nagao, Sr. Presidente, nao sei quern nao 
atentou contra os principlos constitucionais da Unlao Atentaram contra eles, 
em 11 de novembro; atentaram contra eles, agora. Devemos ser justos, devemos 
ser equanlmes, devemos ser patriotas: os que assim procederam o fizeram con- 
vencidos de que assim estavam servindo aos supremos interesses do Pais. 

O Sr. Filinto Miiller — Muito bem! 
O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, jamais serei inocente util. Jamals 

estarei ao lado dos que, sob a capa da ordem e da legalidade, nada mais pre- 
tendem senao acutilar as instituigoes do Pais. 

Nao estou hoje, nao estive ontem, nem estarei amanha com os comunistas, 
com os Licio Hauer e outros que se acobertam sob legendas de outros partidos, 
mas que sao realmente comunistas, como o Sr. Deputado Almino Afonso. (Muito 
bem!) 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta e uma bora de deflnigoes, de coragem, 
de manifestagoes claras e peremptbrias. Nao creio que nenhum homem do Senado 
da Republica possa se encolher neste momento decisive. Nbs somos visceralmente 
contrarios ao Partido Comunista do Brasil. (Muito bem!) 

Porque Sr. Presidente, Srs. Senadores, os comunistas nao querem o regime 
democratico, eles nao querem esse consbrcio que todos almejamos, da liberdade 
com a justiga social; o que eles querem 6 o dominio do Partido Comunista e 
contra eles havemos sempre de nos insurglr, porque, neste Pais, nao e possivel 
que predominem, pois nos formamos, gragas a Deus, sob o signo da liberdade. 
(Muito bem!) 

Sr. Presidente nao quero entrar, nessa bora, numa maior anallse do parecer 
que aqui tenho. Quero reafirmar principios, principios que nao sao meus mas 
sao comuns a todo o Senado da Republica. 

Quando apresentamos o Projeto, qulsemos langar um manto sobre o passado, 
quisemos iniciar uma nova era, uma nova vida, sem bdios, sem malquerengas, 
somente deslumbrados pelo sol luminoso que representa o future do Brasil. 

Para isso haveremos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de lutar. Fique a Camara 
sabendo que nao votaremos nenhuma composigao, que o Senado se reserva o 
dlreito, que a Constituigao Ihe outorga, de decidlr ou rejeitar qualquer emenda, 
sem nenhum cambalacho. 

Essa a verdade que precisa de ser dita, porque o Senado da Republica b 
mais fiel ao Brasil do que a Uniao Sovietlca. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra, para explicagao pes- 
soal, o nobre Senador Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, nao falarei com a 
exaltagao de animo do nobre Senador Daniel Krieger mas direi, necessariamente, 
o que devo dizer em nome da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro no 
Senado, cujo Lider para tanto me delega poderes. 

Exaustivamente, constantemente, disse desta tribuna, por ocaslao da crise 
politico-militar que emocionava o Pais, que o Partido Trabalhista Brasileiro 
nada tern a ver com a ideologia comunista 
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Nao viria, entretanto, a tribuna, Sr. Presidente, se o eminente Senador Daniel 
Krieger nao houvesse nominalmente feito a referencia de que o Lider do Partido 
Trabalhista Brasileiro na Camara dos Deputados, o Deputado Afonso Almino, 6 
comunlsta. 

O Sr. Daniel Krieger — Nao disse que e comunista, mas que esta a servigo 
dos comunistas. 

O SR. PAULO FENDER — S. Ex.a retifica. .. 
O Sr. Daniel Krieger — Nao retifico, afirmo. 
O SR. PAULO FENDER — ... aflrmando que o Deputado Afonso Almino, nao 

e comunista, mas esta a servigo dos comunistas. Nao me consta, nem consta a 
alta diregao do Partido, que o Lider Trabalhista na Camara dos Deputados esteja 
a servigo dos comunistas. Fago esta retificagao oficial. 

O Partido Trabalhista Brasileiro tern ideologia propria; allcia, no seu selo, 
homens de profissao do f6 anticomunista. Para citar um, que aqui se tern 
declarado reiteradas vezes sobre o assunto, nomearei o nobre Senador Argemiro 
de Figuelredo. 

Quanto a mlm, que ocupo a tribuna e de quern se pode exigir, tambem, 
neste passo, uma declaragao direi, Sr. Presidente. nao sou comunista, nunca 
serei comunista! Entretanto, penso que o meu Partido e um partido de esquerda, 
um partido que marchara para a esquerda ainda muitas leguas, e, antes de 
atingir a realizagao plena dos seus objetivos, estara muito longe da fronteira 
do socialismo catastroflco que marca a ideologia comunista. 

Esta retificagao e necessaria porque, a qualquer momento, por qualquer pre- 
texto, se acusa o Partido Trabalhista de abrigar na sua legenda comunistas enca- 
pugados. 

Nao dlgo que nao os haja em qualquer outra legenda. Nao digo que no 
Partido Trabalhista Brasileiro eles nao existam, mas, o que aflango desta tribuna 
e que o Sr. Deputado Almino Afonso e lider do Partido Trabalhista Brasileiro, 
um dos seus mais liicidos, inteligentes e cultos interpretes e um de seus dedicados, 
abnegados e bravos defensores. 

Vemo-lo atuante na luta politica da Camara dos Srs. Deputados e a sua 
linguagem nao e a dos comunistas; e a dos socialistas, que buscam a todo ins- 
tante a conciliagao do capital com o trabalho, a defesa intransigente de postula- 
goes pelas quais luta o PTB e que sao as do socialismo que nao se compadece 
com a riqueza ostensiva de muitos e a pobreza alarmante de quase todos. 

Em nome dcssas postulagoes e que lutamos. Lutamos pelo bem-estar social e 
por todas aquelas medidas de estatizagao dos meis de produgao do Estado, sem 
ofensa ao capital privado que, no nosso Pais, tern pleno abrigo e na legenda do 
Partido Trabalhista Brasileiro, no seu programa, tem pleno acolhimento. 

Com esta definigao, Sr. Presidente, ouso oferecer, desta tribuna, uma con- 
tradita, pallda porem slncera e verdadeira, com relagao a citagao aqui proferida, 
de que o ilustre Deputado Almino Afonso estaria a servigo dos comunistas. E 
contesto cm nome do Partido Trabalhista Brasileiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao hd mais oradores inscritos. 
Acha-se sobre a mesa projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretdrio. 

fi lido e apoiado o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 41, DE 1961 

Dispoc sobre aquisigao de terras, garantia de prego da produgao, 
iscngao de imposto de renda a pessoas ou firmas e da outras providencias. 

Art. 1.° — O Banco do Brasll, por sua Cartelra de Credlto Agricola, financiara, 
a longo prazo, diretamente para o agricultor, a aquisigao de terras produtivas 
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ate o maximo de 25 alquelres, inclusive suprindo-lhe os meios para sua instalagao 
e subsistencia ate o advento da primeira safra. 

Art. 2.° — Essa aqulsiQao podera ser de terras publicas ou particulares, 
loteadas pelos Governos ou por terceiros detentores de maiores areas, cujos 
loteamentos rurais tenham sido previamente inscritos no Banco do Brasil. 

Paragrafo unico — Os Estados ficam obrigados a dispensa de cobranga do 
imposto de transmissao "inter vivos" (— sisa) dos lotes rurais por esta forma 
adquiridos. 

Art. 3.° — O Banco do Brasil garantira ao produtor assim financiado, a 
compra da sua produgao, a um prego que represente, pelo menos, o custo real 
da mesma, com mais uma bonificagao de 20%. 

Art. 4.° — As pessoas ou firmas, que se dispuserem a proceder e patrocinar 
esses loteamentos rurais, por pregos e condigoes de pagamentos, julgados razoaveis 
pelo Banco do Brasil e uma vez inscritos para este fim, ficarao isentos do imposto 
de renda relativo a essas operagoes. 

Art. 5.° — A partir da vigencia da presente lei, nenhuma pessoa ou flrma 
podera mais adquirir, a qualquer titulo, em qualquer regiao do Pais, area de 
terras superior a 5.000 hectares, quando o imovel se destinar a criagao e pastoreio 
e 2.000 hectares, quando tiver por finalidade a agricultura, respeitados os direitos 
dos atuais proprietaries de glebas maiores. 

8 1.° — Para este fim, os Cartdrios dos Registros de Imoveis manterao um 
registro auxiliar, nominativo, no qual serao averbadas todas as aquislgocs de 
glebas rurais, mediahte o qual exercerao o controle das transmissoes imobiliarias 
"inter vivos" ou "causa mortis", de modo a fiscalizar esse fracionamento imo- 
biliario. 

8 2.° — Assim, fica proibido o registro imobiliario, a qualquer titulo, trans- 
lativo do dominlo sobre glebas de terras maiores de 5.000 ou 2.000 hectares, nos 
termos desse artigo. 

8 3.° — Os Cartorios de Imoveis responderao, por seus titulares, civil e 
criminalmente, inclusive com perda do cargo, pelo fiel cumprimento e observancla 
das disposigoes desta lei. 

Art. 6.° — O Banco do Brasil financiara, por sua Cartelra de Credlto Imo- 
biliario, a todas as firmas, pessoas ou cooperativas, que se organizarem ou se 
dispuserem a organizar nos meios rurais, centres de saiide, hospitalares e de 
abasteclmetno e diversoes, compativeis com a respectlva densldade de populagao. 

Art. 7.° — Todos os Ministerlos e orgaos do Governo, inclusive Institutes de 
Previdencla, ficam obrigados, sob pena de responsabllidade dos respectivos titu- 
lares e agentes locals, a darem asslstencia prioritarias, imedlata e efetiva, a 
todas as pessoas, firmas e cooperativas que se ihes apresentarem, com projetos 
idoneos, para os fins do artigo anterior. 

Justificagao 
6 indiscutivel que se faz urgente e necessaria, uma reformulagao do Estatuto 

da Terra, no Brasil, de modo a que se popularize a propriedade agricola. Esta 
inovagao esta ate contida no Piano de Governo, ha pouco aprovado pelo Par- 
lamento Nacional. 

Nesta reformulagao nao se pretende desrespeitar o direito de propriedade, 
para que o proprio agricultor sinta a estabilidade da sua situagao. 

Acontece que, de um modo geral, embora tenham o Governo Federal e o 
dos Estados, terras devolutas, de que podem e devem dispor, nem somente estas, 
ou nem sempre estas sao as mais atrativas ou economicamente favoraveis para 
a agricultura. 

Via de regra, as terras proximas ou mais acessiveis aos centros consumidores, 
sao ja de legitimo dominio particular e o seu confisco ou expropriagao impor- 
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taria em f omen tar, exacerbar conflitos juridicos, socials, alem de acarretar onus 
improdutivos para o Tesouro Nacional. 

Se o homem do campo tiver o seu labor amparado financeiramente, atras dos 
seus resultados economicos virao, pela iniciativa privada, o Hospital, a Farmacia, 
a Escola e o Progresso Rural, que sao atrativos do capital e do consumo. 

Por outro lado, a Iniciativa privada ja demonstrou, nos Estados do sul, a 
sua capacidade de fomentar a propriedade urbana e suburbana, fazendo de cada 
trabalhador um proprietario, criando a estabilidade da familia, estimulando a casa 
prdpria, adquirida com financiamentos privados e com esse estimulo prescre- 
vendo as doutrinas subversivas alienigenas, que ja encontram apenas reduzidos 
estimulos de fixaqao. 

Assim, ao imperativo moderno da "reformulaqao agraria", que vem servindo 
para campo de uma demagogia mal propositada e desorientada — propomos a 
presente lei, capaz de proplciar novo estatuto da terra, sem os inconvenientes da 
aplicaqao e do desrespeito ao direito de propriedade. 

Sala das Sessoes, 11 de outubro de 1961. — A16 Guimaraes. 

(A Comissao dc Constituiqao e Justiqa, de Agricultura, de Economia 
c de Finanqas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Ha rcquerimento de informaqoes sobre 
a mesa que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

fi lido e deferido o seguinte 

REQUERTMENTO N.0 392, DE 1961 
Sr. Presidcnte: 
Tendo chegado ao meu conhecimento o fato de estarem sendo retirados os 

trilhos que ha cerca de dois anos estavam depositades nas proximidades da 
Estaqao de Agua Boa e destinados ao prosseguimento da Estrada de Ferro Norte 
do Parana, requeiro na forma do disposto no art. 213 do Rcgimento Interno, 
sejam solicitadas do Sr. Ministro da Viaqao e Obras Publicas informaqoes sobre 
o motive detcrminante dessa providencia, que esta causando serias apreensoes 
a populaqao daquela importante rcgiao paranaense para a qual aquela ferrovia 
constltui a soluqao ha tantos anos esperada para o escoamento de uma lavoura 
representada por mais de uma centena de milhoes de cafeeiros. 

Sala das Sessoes, 14 de outubro de 1961. — Alo Guimaraes. 

Item 1 
Votaqao, em segunda discussao, do Projeto de Lei do Senado n° 12, 

de 1961, de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan que altera a Lei 
n.0 1.779, de 22 de dezembro de 1952, que criou o Institute Brasileiro do 
Cafe (aprovado, com emendas, em l.a discussao em 27 do mes em curso) 
tendo PARECFR da Comissao dc Redaqao, oferecendo redaqao do ven- 
cido e com pareceres favoraveis das Ccmissoes sobre a emenda de 
Plcnarlo. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votaqao o projeto, sem prejuizo 
da emenda. 

O SR. MEM DE SA (Para cncaminhar a votaqao.) — Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, seria desnecessario eu declarar o respeito, o apreqo, a estima que 
me merece o eminente Senador Nelson Maculan. S. Ex.a 6 o colega que todos 
apreciam e acatam pelas suas excepcionais qualidadcs de homem e de cidadao. 
Nao vai, por isso, na posiqao que ora tomo, qualquer desatenqao ao nobre autor 
do projeto. Quero, entretarto, pedir licenqa ao eminente Senador Nelson Ma- 
culan e a Mesa para me abster de votfi-lo. 

Essa posicao encontra justificativa na invariavel orientaqao que me tenho 
traqado nes ta Casa a respeito de proposiqoes de tal natureza. Entendo eu que em 
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qualquer sistema de Governo, mesmo no presidencialismo, nao deve o legislador 
tomar a iniciativa de modificar setores fundamentals da administragao sem 
previa audiencia do Poder Executivo, sob pena de se criarem nao apenas atritos 
entre os Poderes, mas confusao administrativa. 

O Institute Brasileiro do Cafe e orgao de fundamental relevancia na vida 
eoonomica do Pais. Sua constituigao e delicada, complexa, por isso que dentro 
dele, se debatem e entrechocam interesses variados de diversos setores da 
economia cafeeira. 

Assim, por melhores que sejam as intengoes do seu autor, qualquer modifica- 
gao que se queira propor a estrutura ou ao funcionamento de um orgao dessa 
magnitude, ao meu ver, deve ficar subordinada a manifestagao do Poder Exe- 
cutivo. O Legislative sempre tera a ultima palavra, sempre tera o poder que a 
Constituigao Ihe confere de, em face das informagoes prestadas, tomar a decisao 
que a sua alta sabedoria aconselhar. Entendo, porem, que sempre, em qualquer 
hipotese, necessaria e indispensavel se torna a previa audiencia do orgao in- 
teressado. 

Este projeto esta em regime do urgencia e, assim sendo, ja nao e possivel 
a audiencia do Institute Brasileiro do Cafe. O eminente Senador Nelson Ma- 
culan, com quern conversei, explicou-me que, ao formular seu projeto, entregou 
copias do mesmo a diregao do IBC e a outras personalidades de destaque naquela 
autarquia, nao tendo recebido de qualquer delas, ate hoje, contestagao ou suges- 
toes. Assim, levou avante sua proposicao. 

Parece-me, entretanto, com o devido respeito e acatamento, que o pedido de 
informagoes deveria ser oficial e nao particular. Ao Senado caberia indagar do 
Poder Executivo como considerava as alteragoes introduzidas pelo projeto na 
constituigao e no funcionamento do Institute. Nao tendo sido adotada essa pro- 
videncia, e nao sendo mais possivel adota-la por estar o projeto em regime de 
urgencia, nao me considero habilitado a votar a proposigao e abstenho-me de 
faze-lo, temercso de possiveis consequencias. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. AL6 GUIMARAES (Para encaminhar a votagao.) — Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, ouvi com toda consideragao e aprego o pronunciamento do nobre 
Senador Mem de Sa que defende, nesta Casa, ponto de vista sistematico e per- 
manente, ja que se trata de pronunciamento sincere de S. Ex.a. No entender do 
nobre representante gaiicho, todas as proposigoes que digam respeito ao Exe- 
cutivo deveriam ser de sua iniciativa. 

Na verdade, porem, nossa interferencia no ambito de agao do Executivo tem 
um sentido de colaboragao natural, embora o Executivo nao deva aceitar, de 
maneira tacita, modificagces feitas atabalhoadamente na estrutura de qualquer 
de seus orgaos. 

No caso, entretanto, nao se trata de modiflcagoes que perturbem a vlda 
desse importante setor da adminlstragao brasileira, que e o Institute Brasileiro 
do Cafe. Desejo, assim, manifestar meu pensamento favoravel ao projeto do 
nobre Senador Nelson Maculan, muito embora respelte o ponto de vista espo- 
sado pelo ilustre representante rio-grandense. 

O Institute Brasileiro do Cafe, criador e orientador da politica cafeeira do 
Pais, sem diivida a mais Importante da nossa economia, esta de certo modo 
impossibilitado de dinamizar a sua agao, logo agora que os problemas do cafe 
exigem solugao urgente por forga da superprodugao. O regulamento em vigor 
impede um pronunciamento mais efetlvo, mais amplo, mais objetivo da auto- 
ridade cafeeira no sentido de defender a politica e a produgao do Brasil nesse 
importante setor. 

Assim sendo, tomam-se necessarias as modificagoes consubstanciadas no 
projeto ora em debate, todas elas de capital importancla para a vida do Institute 
e capazes de dlnamizar-lhe a atuagao, bem como a agao de seu corpo admlnis- 
trativo, para que possa realmente cumprir a flnalldade de defender a economia 
deste importante produto. 
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Uma das inovagoes principals do projeto e a industrializagao do cafe. A nossa 
superprodugao de cafe possibilita o aproveitamento do excesso na indiistria do 
cafe soluvel. 

O nobre Senador Nelson Maculan, profundo conhecedor da materia, preve, 
em seu projeto, a possibilidade de o IBC instalar fabricas de cafe soluvel. 
Delas o IBC seria, naturalmente, um dos maiores acionistas. 

Outra inovagao e a que se refere ao prestigiamento das cooperativas de cafe. 
Quern conhece os problemas rurais brasileiros, principalmente quando se 

referem a lavoura cafeeira, concorda em que essas cooperativas de cafeicultores 
sao de premente necessidade. 

O projeto preve, ainda, condigoes para concessao de beneficios, o controle 
da exportagao pela admlnistragao do Institute Brasileiro do Caf6 e a eleigao 
das Juntas. 

O nobre Senador Nelson Maculan defende a tese de que cada proprietarlo 
de fazenda de cafe e pessoas interessadas nos problemas desse nosso produto 
devem fazer parte das organizagoes eleitorais, para que o IBC venha a ser, 
realmente, orientado pelos produtores. 

For flm, estabelece o projeto a taxa para o custeio dos servigos e da repre- 
sentagao braslleira nos organismos cafeeiros do exterior. 

Sao inovagoes necessarias, que propiciarao novos elementos e conjugarao 
esforgos em prol do pleno desenvolvimento da agao benefica do Institute Bra- 
sileiro do Cafe em todos os setores da sua atuagao. 

For esses motives, Sr. Presidente, e tambem porque sel que o projeto atende 
aos anseios nao so dos produtores e comerciantes de cafe como dos dirigentes 
daquela autarquia, solicito ao Senado que o aprove. (31uUo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 
Nelson Maculan, para encaminhar a votagao. 

O SR. NELSON MACULAN — Sr. Presidente, Srs. Senadores, sejam as minhas 
primeiras palavras de agradecimento as generosas expressoes do eminente Sena- 
dor Mem de Sa. 

Trago ao conhecimento da Casa que as modificagoes que sugeri a Lei n.0 1.779 
foram tambem por mim apresentadas a Junta Administrativa do Instituto Bra- 
sileiro do Cafe no ano de 1959. De acordo com a lei que criou essa autarquia, 
o seu colegiado 6 a Junta Administrativa. Sao, portanto, decorridos dois anos 
que apresentei a esse orgao, em forma de proposigao, medidas que modificariam 
a politica cafeeira e, algurnas mesmo, a lei basica do IBC. 

Aflrmo a V. Ex.a, Sr. Presidente, e ao Senado que assim procedi apoiado por 
toda a Bancada do Parana e baseado em informagoes do entao presidents do 
IBC e de outros elementos ligados a entidades cafeicultores. 

O que e inevltavel, entretanto, e que as sugestoes que solicitei a essas perso- 
nalidades, ate hoje nao me foram enviadas; nao roc i be moo resmsta do presi- 
dente do Instituto Brasileiro do Cofe, nem do Ministerio da Fazenda ou de 
qualquer do.s elementos a que me referi, para que propusessemos medidas e^den- 
tes a resolver os problemas da cafeicultura nacional. Apenas pela pratica e 
pela observagao que sempre fizemos dos assuntos da principal economia do 
nosso Pais, achamos por bem sugerir modificagoes que dizem de perto com a 
comerciallzagao, a industrializagao e a representagao da lavoura que, hoje, infe- 
lizmenbe, esta em grande parte representada por homens vinculados ao comercio 
armazenista e a outros interesses que nao os da produgao. 

Tudo Isto faz-se mister eliminar, e foi o que nos levou a apresentar o Pro- 
jeto de Lei em votagao. Dele enviel copia ao Instituto Brasileiro do Cafe, ao 
Ministerio da Fazenda, enfim, a todos os drgaos t4cnlcos e associagoes de classe, 
pedindo que enviassem suas sugestoes e tudo quanto contribuisse para aperfei- 
goa-lo. 
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Posso afirmar a esta Casa que, ate hoje, nao recebi qualquer subsidio de 
quem quer que fosse. 

Em resguardo a tese que defende o eminente Senador Mem de Sa, acredito 
que agora, indo o Projeto a Camara dos Deputados, o IBC se pronunciara atraves 
dos seus orgaos tecnicos, para que possa ser corrlgido, se realmente houver 
alguma coisa a ser corrigldo, — e creio que exista. 

Agradego as generosas palavras do eminente Senador Mem de Sa e mais 
uma vez louvo o culdado com que procede em relagao as leis que visem modificar 
o orgao subordinado ao Poder Executivo, 

Sao essas as minhas palavras, Senhor Presidente, (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votacao o Projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados, (Pausa.) 
Esta aprovado. 

fi o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.® 12 DE 1961 

Altera a Lei n.® 1.779, de 22 de dezembro de 1952, que criou o Ins- 
titute Brasileiro do Cafe, e da outras provideneias. 

O Congresso Nacional decreta; 

CAP1TULO I 

Dos fins, diretrizes e atribuicoes 
Art. 1.® — O Institute Brasileiro do Cafe (IBC), entidade autarquica, com 

personalidade juridlca e patrimonio proprio. sede e foro no Distrito Federal, e 
jurisdigao em todo o territorio nacional, destina-se a reallzar, atraves de dire- 
trizes constantes desta lei, a politica economica do cafe brasileiro no Pais e no 
estrangeiro. 

Art. 2.® — Para a realizacao dessa politica, adotara o IBC as seguintes dire- 
trizes: 

a) promogao de pesqulsas e experimentagoes no campo da agronomia e da 
tecnologia do cafe, com o fim de baratear o seu custo, aumentar a produgao por 
cafeeiro e melhorar a qualidade do produto; 

b) difusao das conclusoes das pesquisas e experimentagoes uteis a economia 
cafeeira, inclusive mediante recomendagoes aos cafeicultores; 

c) radicagao do cafeeiro nas zonas ecologica e economicamente favoraveis 
a produgao e a obtengao das melhores qualidades, promovendo, inclusive, a 
recuperagao das terras que ja produziram cafe e o estudo de variedades as 
mesmas adaptaveis; 

d) defesa de um prego justo para o produtor, condicionado a concorrencia 
da produgao alienigena e dos artigos congeneres, bem assim a indispensavel 
expansao do consumo; 

e) aperfeigoamsnto do comercio e dos meios de distribuicao ao consumo, 
inclusive transportes; 

f) organizagao e intensificagao da propaganda, objetivando o aumento do 
consumo nos mercados interno e extemo; 

g) realizagao de pesqulsas e estudos economicos para perfeito conheclmento 
dos mercados consumidores de cafe e de seus sucedaneos, objetivando a regula- 
ridade das vendas e a conquista de novos mercados; 

h) fomento do cooperativismo de produgao, do credito e da distribulgao 
entre os cafeicultores; 
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i) fomento da industrializagao do produto, sob qualquer de suas formas, 
inclusive atraves de participagao em empresas de economia mista que vierem 
a ser constituidas, tanto pelos Governos Federal ou Estadual, pelas Prefeituras 
Municipals, ou pelo proprio Instituto; 

j) fornecimento de produtos indispensaveis a melhoria da produtividade 
da cafeicultura, a pregos acessiveis. 

Art. 3.° — Para os fins dos arts. 1.° e 2.°, sao atribuigoes do IBC: 
1. Intensificar, mediante acordo.s remunerados ou nao, com o Minlsterio 

da Agricultura, as Secretarias da Agricultura, e outras entidades publicas ou 
privadas, as investigaqoes e experimentaQdes necesisarias ao aprimoramento 
dos processos de cultura, prepare, beneficiamento, industrializagao e comer- 
cializagao do cafe. 

2. Regulamentar e fiscalizar o transito do cafe das fontes de produgao 
para os portos ou pontos de escoamento e consume e o respective armazena- 
mento, e, ainda, a exportagao, inclusive fixando quotas de exportagao por porto 
e exportador. 

3. Regular a entrada nos portos, definindo o limite maximo dos estoques 
llberados em cada um deles. 

4. Adotar ou sugerir medidas que assegurem a manutengao do equilibrio 
estatistico entre a produgao e o consumo. 

5. Deflnir a qualidade dos cafes de mercado para o consumo do interior 
e do exterior, regulamentando e fiscalizando os tipos e qualidades no comercio 
interno e na exportagao, podendo adotar medidas que assegurem o normal 
abastecimento do mercado interno. 

6. Promover a repressao as fraudes no transporte, comercio, industriali- 
zacao e consumo do cafe brasileiro, bem como as transgressoes da presente lei, 
apllcando as penalidades cabiveis, na forma da legalisagao em vigor. 

7. Defender prego justo para o cafe, nas fontes de produgao e nos portos 
de exportagao, inclusive, quando necessario, mediante compra do produto para 
retirada temporaria dos mercados. 

8. Fiscalizar os pregos das vendas para o exterior e os embarques na 
exportagao para efeito de controle cambial. podendo impedir a exportagao dos 
cafes vendidos a pregos que nao correspondam ao valor real da mercadoria, ou 
que nao consultem o interesse nacional. 

9. Cooperar diretamente com o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta- 
tistlca, na organizagao de estatistlcas concernentes a economia cafeeira. 

10. Facilitar, estimular ou organizar e estabelecer slstemas de distribuigao, 
vlsando a colocagao mais direta do cafe dos centres de produgao aos de consumo, 
internes ou externos. 

11. Promover acordos bilaterais de troca de cafe por produtos industriall- 
zados necessarios a agricultura, para venda aos cafeicultores, mesmo havendo 
similares naclonais, desde que insuficiente a produgao brasileira ou os pregos 
de aquisigao sejam vantajosos para a redugao dos custos de produgao e favo- 
rsgam sensivel ampliagao do mercado consumidor de cafe exterior. 

§ 1.° — Nas sociedades de economia mista que venha o Instituto a constl- 
tuir, para explorar a industrlalizagao do cafe, na forma do que dispoe o item 
i, do artigo anterior, uma quota nunca inferior a 30% do capital inicial. bem 
como dos aumentos que se verificarem posterirmente, sera sempre reservada 
a exclusiva subscrigao pelos cafeicultores, obrigatoriamente eleitores do IBC, 
vedado a estes subscreverem, individualmente, mais de 0 01% do total a eles 
reservado, observado o mesmo criterio para a constituigao, por parte do IBC, 
de qualquer outra empresa de economia mista, para qualquer finalidade dentro 
de suas atribuigoes. 
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§ 2.° — Alem das atividades e providencias previstas neste artigo, poderi, 
o Institute Brasileiro do Cafe adotar outras implicitas nas finalidades e dlre- 
trizes deste e do artigo 2.° inclusive assistencia financeira aos cafeicultores e 
suas cooperativas. 

§ 3.° — Sao consideradas cooperativas de cafeicutores, para os feltos desta 
lei, as constituidas de proprietaries, arrendatarios e parceiros, todos obrigato- 
riamente cafeicultores, bem como as especialmante constituidas per cafeicultorss, 
para comercio, exportagao, beneficiamento, armazenamento, transporte e Indus- 
trializagao do cafe. i 

§ 4.° — Os cafes de cooperativas nao estao sujeitos as limitagoes do conti- 
genciamento da exportagao existentes ou que vierem a ser estabelecidos, respei- 
tadas apenas as exlgencias quanto a tipo e ou bebidas que vierem a ser fixadas, 
bem como a prova de venda no Exterior e pagamento dos tributes legalmente 
devidos. 

§ 5.° — E condigao indispensavel a obtengao de quaisquer beneficios facul- 
tados pelo IBC que o lavrador de cafe seja eleitor inscrito nos quadros eleitorais 
do Institute, na forma desta lei. Da mesma forma, as cooperativas nao poderao 
receber auxiiios de qualquer especie por parte do Institute se nao contarem em 
seus quadros com pelo menos, 50% de membros eleitores do IBC. 

§ 6.° — O IBC podera assumir o controle total ou parclal da exportagao 
brasileira de cafe, sempre que os interesses nacionais o recomendam medlante 
Resolugao da Junta Administrativa do Instituto. 

CAP1TULO II 

Da Administragao 

Art. 4.° — A administragao do IBC ficara a cargo dos seguintes 6rgaos: 

a) Junta Administrativa (J. Ad); 

b) Diretoria Executiva. 

Art. 5.° — O orgao supremo da diregao do IBC e a Junta Administrativa, 
const! tuida: 

a) de um delegado especial do Governo Federal, que a preside com voto 
deliberative e de qualidade; 

b) de representantes da lavoura cafeeira, eleitos nos termos do artigo 
seguinte; 

c) de cinco representantes do comercio de cafe, um de cada uma das pra- 
gas de Santos, Rio de Janeiro, Paranagua e Vitoria e o ultimo em conjunto das 
demais pracas; 

d) de um representante de cada um dos governos dos Estados de Sao Paulo, 
Minas Gerals, Parana, Rio de Janeiro e Espirito Santo, e de dols representantes 
designados em conjunto pelos Estados de Pernambuco, Bahia, Goias, Santa 
Catarina e Mato Grosso, nao podendo esses representantes ter vlnculo de qual- 
quer natureza com as atividades cafeelras referentes a comerclalizagao ou indus- 
trializagao, direta ou indiretamente, por si, seus prepostos ou parentes, ate o 
terceiro grau inclusive. 

Paragrafo unico — Cada representante referido neste artigo tera direlto a 
um voto nas deliberagoes da J. Ad. 

Art. 6.° — Para constitulr a representagao da lovoura na Junta Adminis- 
trativa, conforme estabelecido no artigo anterior, letra b, os Estados produtores 
de cafe terao um representante para cada milhao de sacas de produgao expor- 
tavel, ate o maximo de 10 representantes por Estado. 
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§ 1.° — Para efeito do disposto neste artigo, o Ministro da Fazenda decla- 
rara, ate noventa dlas antes das eleicoes, o numero d^ representantes cafeicul- 
tres de cada Estado, com base na produ?ao exportavel media dos ultimos cinco 
anos agricolas. 

§ 2.° — Os Estados com menos de 200.000 sacas de produ?ao anual expor- 
tavel, apurada na forma do disposto no paragrafo anterior, nao terao represen- 
tantes cafelcultores na Junta Administrativa. 

Art. 7.° — Os lavradores de cafe, membros da Junta Administrativa, serao 
eleitos pelos cafeicultores inscritos eleitores do Institute, mediante previo alista- 
mento eleitoral, aberto em carater permanente, com excegao apenas do periodo 
que vai de 90 dias antes da data das eleicdes ate 90 dias depois delas. 

§ 1.° — A eleiqao sera realizada na 2.a quinzena de Janeiro e a posse dos 
eleitos se verlficara na primeira reuniao ordinaria da Junta Administrativa, 
no mes de abril. 

8 2.° — A forma do alistamento, do registro de chapas e da eleiqao dos 
representantes cafeicultores sera estabelecida em regulamento a ser baixado pela 
Junta Administrativa, em reuniao extraordinaria especial, convocada para 15 
dias depois da vigencia desta lei, respeitados os seguintes principios: 

a) so podera alistar-se o cafeicultor que prove, atraves de certidao do ca- 
dastre da coletoria federal ou estadual, explorar, por conta propria, lavoura 
de cafe, de, no minimo, 5.000 (cinco mil) pes; 

b) nos condominios, votarao os condominos cada qual como um eleitor, dssde 
que sua partlcipaqao no condominio seja igual ou superior ao limlte previsto 
na letra anterior. Nao o sendo, escolherao entre si os eleitores pelo numero 
que couber; 

c) so e permitido o alistamento por um Estado apenas; 
d) nao e permitido o voto por correspondencia; 
e) salvo no caso do item seguinte, nao e admitido o voto por procuragao; 

f) no caso de entidades comerciais que explorem a culture de cafe, votara 
seu representante legal. O alistamento sera feito em nome da firma, vedado nos 
soclos del a o alistamento, salvo se a lavoura que possuirem nao integrar, por 
qualquer forma, o acervo da firma; 

g) o alistamento constitui ato voluntario do cafeicultor e se processarS, 
perante o orgao do IBC existente na localidade, perante as Associaqoes Rurais, 
na falta deste, ou perante a Prefeitura, inexistindo ambos. Em qualquer caso, 
o i equerimento de inscricao, devidamente documentado, sera remetido ao Escri 
tono Estadual do IBC, que organizara o quadro eleitoral do Estado, com os 
pedldos deferidos; 

h) Os titulos eleltorais so poderao ser entregues aos proprios eleitores, 
podendo o IBC delegar as Associaqoes Rurais e Cooperativas de Cafeicultores, 
e, scmente na falta destas, as Prefeituras poderes para efetuar a entrega, semnre 
que no munlcipio nao houver representaqao do IBC ou de qualquer de seus 
drgf os; 

i) o mandato dos representantes da lavoura cafeeira na Junta Administra- 
tiva sera de dois anos, permltida a reeleiqao; 

j) nao podem ser candidates os cafeicultores estrangeiros ou os que este- 
jam vinculados a Indiistria ou ao comercio de cafe, direta ou indiretamente, 
por si, seus prepostos ou parentes, at6 o terceiro grau inclusive; 

k) a cada grupo de ate 300 (trezentos) eleitores corresponded uma mesa 
recv.ptora de votos, localizada o mais proximo possivel do centro geografico da 
area ocupada pelas respectiva.s propriedades, havendo pelo menos uma mesa 
receptora em cada munlcipio; 
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1) para a constituicao das mesas receptoras, o IBC utilizara sens funcio- 
nario do IBC encarregado de superintender as eleigoes para a Junta Adminis- 
do Estado, mediants previa solicitacao aos respectivos titulares pelo funcio- 
nario do IBC encarregado de superintender as elicos para a Junta Adminis- 
trativa do Estado; 

m) o voto sera direto e secreto, pcdenao o cafeicultor votar em qualauer 
mesa eleitoral do Estado pelo qual tenha feito a qualificagao, depositado o titulo 
respecdvo em sobrecarta maior, que contera tambem a do voto, sempre que votar 
fora da seccao em que estiver inscrito; 

n) a cada mesa receptora correspondera sempre uma secQao; 
o) somente entidade de ambito estadual, de exclusiva reipresentaqao de 

cafeicultores, podera registrar candidates a Junta Administrativa, salvo nos 
Estados onde elas nao existirem ou tiverem menos de um ano de funciona- 
mento regular, hipotese em que essa faculdade sera outorgada a entidade, 
tambem de ambito estadual, de representaqao de agricultores em geral. Se 
nenhuma delas usar dessa faculdade, o reglstro podera ser requerido por grupo 
de 100 eleitores, ate o limits maximo de tres chapas por Estado, podendo, tam- 
bem, ser registrada chapa por grupo de, no minimo, 500 eleitores, no caso de 
as entidades referidas apresentarem chapas. Neste ultimo caso so podera ser 
registrada uma chapa, alem das registradas pslas entidades de classe aludidas; 

p) cada chapa constara de tantos nomes quantos sejam os lugares a preen- 
cher em dobro; 

q) a eleicao se fara segundo o criterio majoritario, considerados eleitos, com 
mandate efetivo, os mais votado.s em todas as chapas. ate o mimero de vagas a 
preencher, flcando como suplentes os seguintes mais votados, ate completar 
numero identico ao de titulares; 

r) trinta dias antes da eleicao serao publicadas, por edital, no orgao oficial 
do Estado e nos jomais de maior circulaqao as chapas registradas pelo IBC, 
bem como a relacao dos eleitores inscritos, com os numeros dos respectivos 
titulos, assinando-se o prazo de 15 dias para as impugnacoes fundamsntadas, 
quanta a inscrigao de eleitores; 

s) o prazo para registro de chapas se encerrara 60 dias antes das eleigoes, 
correndo o prazo de 10 dias, a contar do encerramento, para recebimento das 
impugnacoes, que serao resolvidas pela Junta Adminis rativa, para isso con- 
vocadas iespecialmente, que decidira em outros 10 dias; 

t) os candidates bem como as entidades de classe que tenham registrado 
chapas, poderao designar ate dois fiscais junto as mesas receptoras; 

u) as cedula.s poderao conter um ou mais nomes dentre os candidates regis- 
trados, ate o maximo de representantes efetivos fixado para o respectivo Estado; 

v) a apuracao, que sera piiblica, processar-se-a logo apos terming da a 
votacao, lavrando-se ata circunstanciada de todas as ocorrenclas, a qual sera 
remetida ao Escritorio Estadual do IBC. para posterior remessa a sede da autar- 
quia, enderecada a presidencia da diretoria; 

w) da proclamacao dos eleitos cabsra recurso, sem efeito suspensivo, para a 
Junta Administrativa do IBC, que deliberara imediatamente sobre o caso, convo- 
cada extraordinariamente para isso, dentro em oito dias da chegada do recurso 
a sua secretaria, se estiver em recesso; 

x) das decisoes da Junra Administrativa, em materia eleitoral de que trata 
esta lei, nao cabem recursos administrativos; 

z) Nos casos omissos, aplicar-se-a, no que couber, o Codigo Eleitoral. 
Art. 8.° — Os representantes do comercio do cafe e seus suplentes respec- 

tivos, bem como os mandataries dos governos estaduais, serao escolhldos na 
forma de regulamento a ser baixado pela Junta Administrativa, na mesma 
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reuniao a que se refers o paragrafo linico do artigo anterior, atendidos, igual- 
mente, os seguintes pressupostos; 

a) toda entidade de representagao dos comerciantes de cafe, devidamente 
constituida, contando mais de um ano de funcionamento regular, podera par- 
ticipar da reuniao a eer realizada em cada praea para indicagao de seu repre- 
fentante respsctivo suplente, a qual devera occrrer dentro em trinta dias, a con- 
tar da publicagao do edital de convocacao, subscrito pelo chefe do Escritorio 
Estadual do IBC, publicagao essa que devera ser feita ate sessenta dias antes 
da eleigao dos representantes cafeicultores. Se o chefe do Escritorio Estadual 
do IBC nao fizr a convocagao dentro do prazo acima, cabera ao presidents da 
entidade mais antiga da praga, ou ao seu substituto legal, faze-lo, nos dez 
dias seguintes; 

b) nas pragas onde houver mais de uma entidade representativa da classe, 
na forma do artigo anterior, a reuniao serao credenciados tres membros de cada; 

c) nas pragas onde haja apenas uma entidade de classe, a escolha do repre- 
sentante e seu suplente sera feita em assembleia geral extraordinaria, convocada 
especialmente para esse fim; 

d) nas pragas onde nao haja entidades a que se refere o item "a", ou quando 
nenhuma das entidades existentes usar do direito que Ihe assists, a indicagao 
podera ser feita por um grupo de 20 comerciantes de cafe, no minimo, dentro do 
decenio seguinte ao termino do prazo estabelecido no item "a" deste artigo: 

e) a indicagao a que se refere o item anterior sera feita por escrito, atraves 
de oficio ao Ministro da Fazenda, devendo ser reconhecidas as firmas dos 
subscri tores; 

f) na hipotese de mais de um grupo de comerciantes de cafe, na forma do 
que dispoe o item "d", fazer indicagoes diferentes prevalecera aquela que contar 
com maior numero de assinaturas, sendo igual esse numero, o maior tempo de 
atividade ininterrupta no comercio de cafe, contado em meses e dias, na praga 
por onde concorrem, decidira a escolha dos nomes; se ainda cqincidente, a 
idade apontara o escolhido; havendo ainda empate, o sorteio decidira; 

g) das reunioes das entidades, a que se referem os itens "a", "b" e "c", se 
lavrara ata circunstanciada, extraindo-se duas cdpias autenticadas, enviadas, 
respectivamente, ao Ministro da Fazenda e a Junta Administrativa; 

b) no mesmo prazo estabelecido no item "a", os Governos dos Estados de 
Sao Paulo, Minas Gerais, Parana, Rio de Janeiro e Espirito Santo indicarao seu 
representante e respectivos suplentes, por oficio dirigido ao Ministro da Fazenda; 

i) apos entendimento previo, dentro do prazo estabelecido no item "a" deste 
artigo, os Governos dos Estados de Pernambuco, Santa Catarlna, Mato Grosso, 
Goias e Bahia indicarao, em con junto, por oficio dirigido ao Ministro da Fazenda, 
seus representantes e respectivos suplentes, na forma do disposto no art. 5°, 
letra "d"; para Indicagao de seu representante e respective suplente, a qual 
devera ocorrer dentro em trinta dias a contar da publicagao do edital de convo- 
cagao, subscrito pelo chefe do Escritorio Estadual do IBC, publicagao essa que 
devera ser feita ate sessenta dias antes da eleigao dos representantes cafeiculto- 
res. Se o chefe do Escritorio Estadual do IBC nao fizer a convocagao dentro do 
prazo acima, cabera ao presidente da entidade mais antiga da praga, ou ao seu 
substituto legal, faze-lo, nos dez dias seguintes; 

j) a indicagao dos representantes e respectivos suplentes, quer do comercio 
de caf6, quer dos governos estaduais, so podera recair em cidadaos brasileiros 
natos. 

Art. 9.° — O presidente da Junta Administrativa sera de livre nomeagao do 
Presidente da Repiiblica, demissivel "ad nutum", e os demais membros e respec- 
tivos suplentes serao investidos em seus cargos mediante nomeagao do Presidente 
da Repiiblica. 

Art. 10 — O mandato dos membros da Junta Administrativa sera de dois 
anos. 



- 162 - 

Art. 11 — A Junta Administrativa, para desempenho de suas fungoes, reunlr- 
se-a em sua sede, ordinariamente, independente de convocafio, no primeiro dia 
litil da segunda quinzena de abril e da segunda quinzena de outubro; e, extraor- 
dinariamente, quando convocada pelo seu presidente, ou pela maioria de seus 
membros, ou, ainda, pela Diretoria do IBC. 

§ 1.° — As sessoes ordinarias durarao ate dez dias, podendo rer prorroga- 
das somente no caso de assim o resolverem, no minimo, dois tergos dos membros 
presentes. 

§ 2.° — As convocagoes exlraordinarias, que nao poderao exceder o prazo 
das ordinarias far-se-ao com antecipagao de 15 dias, mediante convite direto 
e nominal aos membros da Junta Administrativa, alem de publicacao pela 
imprensa. 

§ 3.° — Nas faltas ou impedimento do delegado especial do Govemo Fede- 
ral, sera nomeado substitute pelo Presidente da Repiiblica. 

§ 4.° — As deliberagdes da Junta Administrativa serao tomadas por maioria 
de votos de seus membros presentes, e constarao sempre de ata lavrada em 
livro proprio, nao podendo, entretanto, decidir, sem a presenga de, pelo menos, 
um tergo dos membros no plenario. 

§ 5.° — O suplente substitui transitoriamente o representante em suas faltas 
ou impedimentos, definitlvamente, no caso de renuncia, perda de mandate ou 
falecimento. 

Art. 12 — As deliberagdes da Junta Administrativa que o delegado especial 
do Govemo Federal julgar contrarias as diretrizes da politica economica do 
cafe, estabelecidas nos arts. 2.° e 3.° desta lei, serao submetidas, com funda- 
mentada exposigao, e por intermedio do Ministro do Comercio e Industria, a 
apreciagao do Presidente da Repiiblica, dentro em dez dias uteis, contados da 
data em que tiverem sido tomadas. 

Paragrafo unico — Considerar-se-ao aprovadas tais deliberagdes se, decor- 
ridos dez dias do seu recebimento pelo Ministro, sobre elas nao se pronunciar 
o Governo, em despacho, para mante-las, no todo ou parte, ou suscitar a res- 
pectiva reconsideragao, pela Junta Administrativa. 

Art. 13 — A Junta Administrativa compete: 
a) elaborar seu regimento interno; 
b) baixar o orgamento anual do IBC, incluindo nele, obrigatoriamente, as 

importancias que julgar necessarias ao atendimento do disposto nas letras a, 
(b e c do art. 2.° e no n.0 1, do art. 3.°, desta lei; 

c) fiscalizar a execugao do orgamento, tomar as contas do exercicio ante- 
rior, deliberando conclusivamen:e sobre elas; 

d) apreciar o relatorio anual da Diretoria, o qual contera explicita demons- 
tragao das contas e dos atos praticados; 

e) expedir os regulamentos de competencia do IBC, necessaries a conse- 
cugao das diretrizes e atrlbuigoes constantes dos arts. 2° e 3.° desta lei, e 
determinar as medldas financeiras que se tornarem necessarias; 

f) apreciar as estatisticas da producao que Ihe sejam propostas pela Dire- 
toria, discutindo-as e firmando pontos de vista; 

g) criar e extinguir cargos e fungoes e fixar os respectivos vencimentos 
e gratificagoes. 

Paragrafo unico — As medidas de amparo adotadas serao extensivas a 
todos os Estados_ produtores, em identicas circunstancias e guardadas as res- 
pectivas proporgoes de valores globais das regioes produtoras. 

Art. 14 — Os membros da Junta Administrativa terao um subsidio que 
constara dos orgamentos anuais, arbitrado pelo Ministro da Fazenda. 
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Art. 15 — O IBC tera uma dirctoria executiva, constitmda de 5 (cinco) 
membros, sendo que tres, no minimo, serao obrigatoriamente e oxclu.sivamente 
lavradores de cafe, todos de nomeagao do Presidente da Republica. 

§ 1.° — Os diretores cafeicullores serao nomeados pelo Presidente da Repu- 
blica, mediante indicagao dos representantes da cafeicultura na Junta Admi- 
nistrativa. 

§ 2.° — O Presidente da Republica designara um dos Diretores cafeiculto- 
res para presidente da Diretoria. 

§ 3.° — Sao incompativeis para o cargo de membro na Diretoria as pes- 
soas interessadas no comercio do cafe, na armazenagem ou na industrializagao 
do produto, direia ou indiretamente, por si, seus prepostos ou parentes, ate o 
terceiro grau, inclusive. 

Art. 16 — Compete a Diretoria: 
1. A fiel observancia e a execugao integral das deliberagoes da Junta 

Administrativa. 
2. A superintendencia e o controle imediato de todos os servigos do IBC. 
3. A elaboragao anual da proposta do orgamento da despesa dos servigos 

relatives a admln'istragao do IBC. 
4. A organizagao do regulamento do pesscal do IBC. 
5. Convocagao exlraordinaria da Junta Administrativa do IBC. 
6. A elaboragao do orgamento do custo da produgao nas diversas regioes 

economicas. 
7. A promogao de entendimentos com os estabelecimentos bancarios oficiais 

sobre o financiamento da produgao cafeelra, consertando, s-empre que possivel, 
os pontos de vista relatives a politica financeira do cafe. 

Art. 17 — A remuneracao da Diretoria sera fixada pelo Ministro do Comer- 
cio e Industria. 

Art. 18 — Ao Presidente da Direroria compete: 
a) representar o IBC, ativa e passivamente, em Juizo ou em suas relagoes 

oom terceiros; 
b) efetivar as medidas administrativas devidamente aprovadas; 
c) assinar, com qualquer dos Diretores Cafeicultores, contratos que impor- 

tem na allenagao de bens de propriedade do IBC ou constituigao de onus reais 
sobre' os mesmos, previamente au.orizados pela Junta Administrativa, bem 
como outorgar procuragoes; 

d) assinar, com qualquer dos outros diretores cafeicultores, cheques, ordens 
de pagamento e demais papeis relatives as despesas do IBC. 

e) presidir as reunioes da Diretoria com voto deliberative e de qualidade, e 
convoca-la em carater extraordinario; 

f) nomear e promover os servidores do IBC, de acordo com o quadro criado 
pela Junta Administrativa, punir e demitir esses servidores, bem assim os do 
quadro efetivo como os da Tabela Numerica Suplementar, criada pela Lei 
n.0 1.779, de 22 de dezembro de 1952, e que fica manlida por esta lei, na forma 
que o regulamento estabelece e mediante inquerito administrative; conceder 
ferias, remogoes, licengas e abonos de faltas; 

g) Despachar todo o expediente do IBC. 
h) convocar extraordinariamente a Junta Administrativa. 

CAPtTULO III 
Do Pessoal 

Art. 19 — O quadro do pessoal do IBC constara de uma Parte Permanente 
(PP), uma Parte Suplementar (PS) e uma Tabela Numerica Suplementar (TNS). 
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§ 1.° — Integram a Parte Permanente as funcionarios admitidos par concur- 
so de titulos e provas, apos dois anos da efetivo exercicio, os ex-servidpres do 
extinto DNC, aproveitados no quadro efetivo do Instkuto, na forma estabele- 
cida no art. 16 da Lei n.0 1.779, de 22-12-52; e os interinos que, a data desta 
lei, contarem cinco anos de efetivo exercicio, sem que, nesse interregno, tenha 
sido realizado concurso a que deveriam ter-se submetido, ou nele tenham sido 
reprovados ou desclassificados por fraude, ou, ainda, inscritos, nao tenham com- 
parecido as provas. 

§ 2.° — Integram a Parte Suplementar os servidores admitidos em carater 
temporario e os interinos que, nomeados para cargos da Parte Permanente, 
contem menos ds cinco anos de efetivo exercicio a data desta lei. 

§ 3.° — Fazem parte da Tabela Numerica Suplementar os ex-servidores 
do extinto DNC que, a data desta lei, ainda nao tiverem sido aproveitados 
no quadro efetivo de que trata o art. 16 da Lei n.0 1,779, de 22-12-52, mantido 
para aqueles ex-servidores do DNC o direito ao aproveitamento na Parte Per- 
manente do Quadro do Pessoal criado por esta lei, na forma do § 1.° deste 
artigo. 

§ 4.° — A Tabela Numerica Suplementar se extinguira pelo aproveitamen- 
to de seus componentes na Parte Permanente do Quadro do Pessoal. 

§ 5.° — Em qualquer caso, em igualdade de condicoes e assegurado o direito 
de preferencia aos componentes da Tabela Numerica Suplementar. 

§ 6.° — Respeitado o disposto nos §§ 3.°, 4.° e 5° deste artigo, os lugares 
que se vagarem ou resultarem de ampliacoes da Parte Permanente do Quadro 
do Pessoal serao preenchidos mediante concurso de titulos e provas, excegao 
feita apenas para os cargos essencialmente tecnicos, cujo preenchimento se 
fara por essa ou outra forma, a juizo da Diretoria do IBC. 

Art. 20 — O tempo de servigo prestado ao antigo DNC, inclusive em sua 
fase de liquidagao, e computado pelo IBC, para todos os efeitos de direito. 

Art. 21 — Os servidores do IBC, com 70 e mais anos de idade, e os que 
forem considerados invalidos para o exercicio da fungao, serao aposentados 
pelo IBC, de conformidade com o que estabelece o Estatuto dos Funcionarios 
Publicos Civls da Unlao. 

§ 1.° — Continuam a cargo do Institute Brasilsiro do Cafe as aposenta- 
dorias concedidas pelo extinto Departamento Nacional do Cafe. 

§ 2.° — Os proventos da aposentadoria a que se refere este artigo serao 
revistos nos termos do art. 193 da Constituigao Federal. 

§ 3.° — No que couber, e aplicavel aos funcionarios e servidores do Ins- 
titute Brasileiro do Cafe o Estatuto dos Funcionarios Publicos Civis da Uniao. 

§ 4.° — As contribuigoes dos funcionarios e servidores do IBC para o IPASE 
serao calculadas nas mesmas bases estabelecidas para os funcionarios publicos 
civis da Uniao, ficando-lhes asseguradas todas as vantagens e direitos de que 
gozam esles ultimos. 

CAP1TULO IV 
Do Patrimonio 

Art. 23 — O patrimonio do IBC e constituido pelo acervo do extinto DNC, 
incluidos os seus haveres, direitos, obrigagoes e agoes, bens moveis e imovels, 
documentos e papeis de seu arquivo, entregues ou por entregar; pelos moveis, 
imdveis e semoventes que, por qualquer titulo, tiver adquirldo ou vler a adqui- 
rlr; pelo cafe que, por qualquer forma ou motive, possuir ou vier a comprar; 
e peias rendas que vier a obter oriundas das atividadss que nao Ihe sejam 
defesa por lei. 

Art. 24 — Todas as importancias em dinheiro, pertencentes ao IBC, serao 
obrigatorlamente depositadas em conta corrente em seu nome, no Banco do 
Brasil, sendo destlnadas, com ressalva das que sejam necessarlas ao custeio 
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das despesas gerais e de administragao, ao financiamento das medidas aprova- 
dos pela Junta Administrativa, na execucao do programa do IBC. 

Paragrafo unico — O IBC podera contratar com o Banco do Brasil S.A. 
a aplicagao desses recursos mediante participa?ao no resultado das opera^oos, 
ou comissoes previamente acordadas sobre o montante delas. 

Art. 25 — Os armazens de propriedade do IBC poderao ser organizados 
como armazens gerais, aproveitados como reguladores e, em qualquer dos casos, 
cedidos ou arrendados a Cooperativas de Cafeicultores, podendo ser adotado o 
mesmo criterio quanto aos imoveis atualmente ocupados por usinas de cafe e 
outros que sirvam para o mesmo fim, bem como a maqQuinaria neles existentes, 
sempre por deliberagao da Junta Administrativa do IBC. 

Art. 26 — A alienaqao de bens do IBC, de valor superior a Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros) so podera ser felta median :e concorrencia publica, com 
previa autorizagao da Junta Administrativa, para cada caso particular. 

CAPiTULO V 
Da Taxa 

Art. 27 — Para custeio dos services a seu cargo e atribuiqoes que Ihe com- 
petem, inclusive despesas de propaganda e outros encargos que venham a ser 
criados, o IBC contara alem da renda de seu patrimonlo, com o produto de 
uma taxa a ser fixada pela Junta Administrativa do IBC, em valor nao inferior 
a Crf 50,00 (cinqiienta cruzeiros) nem superior a Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) 
por saca beneficiada de 60 quilos de cafe, e que sera arrecadada na conformi- 
dade das instrugoes que baixar sua Diretoria. 

Paragrafo unico — Nenhuma licenga para exportagao de cafe ou venda 
para o consumo interno, em qualquer ponto do Pais, sera autorizada pela auto- 
rldade competente sem que Ihe seja exibida a prova do pagamento dessa taxa. 

CAPITULO VI 
Das disposigoes gerais e transitorias 

Art. 28 — Para os fins da presente lei, o IBC podera instalar e manter 
escritorios e dslegados seus nas Capilais dos Estados, nos portos de exportagao, 
no interior das zonas produtoras e no Exterior. 

Paragrafo unico — Nos locais onde nao existam servigos organizados pelo 
IBC, podera este transferir, mediante acordo, parte de suas fungoes executivas 
aos Governos Estaduais ou Instituigdes Cafeeiras capazes de, a seu juizo, exe- 
cutd-las. 

Art. 29 — Os representantes do Brasil nos orgaos ligados a economia cafe- 
eira no estrangeiro, ainda que sem fungao diplomatica, serao nomeados pelo 
Presidente da Republica mediante indicagao, em lista triplice, pela Junta Admi- 
nistrativa. 

Art. 30 — Os representantes do Brasil, a que se refere o artigo anterior, 
remeterao mensalmiente ao IBC, para a dsvlda apreciagao relatorios, e, se for 
o caso, balancetes mensais da receita e dsspesa devendo, outrossim, comparecer 
perante a Junta Administrativa, pelo menos uma vez em cada ano ou sempre 
que se fizer necessario, a fim de apresentar relatorio escrito ou verbal sobre 
as atividades dos orgaos a seu cargo. 

Art. 31 — Sao extensivos ao Instituto Brasileiro do Cafe os privilegios da 
Fazenda Publica, quanto ao uso das agoes especlais, prazos e regimes de cuslas 
correndo os processos de seu interesse perante o Juizo dos Peitos da Fazenda. 

Art. 32 — No caso de extingao do IBC, o acervo existente tera a destina- 
gao que for estabelecida pelas entidades representativas da lavoura cafeeira, 
as quals, para esse fim serao convocadas na propria lei que extinguir o Instituto. 

Art. 33 — Revogadas as disposigoes em contrario, e, expressamente, o De- 
creto n.0 9.784, de 6 de setembro de 1946, o Decreto-Iei n.0 9.272, de 22 de 
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maio de 1946, mantida a revogagao do Decreto n.0 6.213, de 22 de Janeiro de 
1944, e revogada a Lei n.0 1.779, de 2 de dezembro de 1952, esta lei entrara 
em vigor na data da publicagao. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em votagao a Emenda, com parecer 
favoravel das Comissoes Tdcnicas. 

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

A Emenda esta aprovada. 
fi a seguinte a Emenda aprovada: 

EMENDA N.0 2 
Nos artigos 5.°, letra d; 7.°, § 2.°, letra i; e 15, § 3.°, "in fine" 
Onde se le: 

"ate o terceiro grau, inclusive" 
Leia-se: 

"atd o segundo grau, inclusive". 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A materia vai h Comissao de Redagao, 

para a redagao final. 

Item 2 
Votagao, em segunda discussao, do Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1961, 

de autoria do Sr. Senador Silverio Del Caro, que considera de utilidade publica 
a Conferencia de Sao Vicente de Paulo, de Sao Torquato, Municipio de Vila Velha, 
Estado do Espfrito Santo (projeto aprovado em l.a discussao, em 28 de setem- 
bro), tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n° 527, de 1961, da Comissao: 
— de Constituigao e Justiga. 
Em votagao o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. 

(Pausa.) 
Estd aprovado. 

o seguinte o projeto aprovado, que vai a Comissao de Redagao, para 
a redagao final: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 20, DE 1961 

Considera de utiUdade publica a Conferencia de Sao Vicente de Paulo, 
de Sao Torquato, Municipio de Vila Velha, Estado do Espirito Santo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — fi considerada de utilidade publica a Conferencia de Sao Vicente de 

Paulo, que tern sede em Sao Torquato, Municipio de Vila Velha, Estado do Espirito 
Santo. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrdrio. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Estd esgotada a matdria da Ordem 

do Dia. 
Nao hd oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, convocando, antes, os 

Srs. Senadores para uma sessao extraordindria, as dezessels horas e trinta minu- 
tos, com a seguinte: 
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ORDEM DO DIA 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre a Men- 

sagem n.0 224, de 1961, pela qual o Sr. Presidente da Republica submete ao Senado 
a escolha do Diplomata Jos6 Sette Camara Filho para a fungao de Chefe da Dele- 
gagao do Brasil em Genebra. 

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



181.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 11 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 

As 16 boras e 25 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores. 

Cunha Mello — Paulo Fender — Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silvei- 
ra — Victorino Freire — Sebastiao Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello 
— Mathias Olympio — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel 
— Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro Pi- 
gueiredo — Joao Arruda — Salviano Leite — Novaes Pilho — Jarbas Maranhao — 
Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Aloy- 
sio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Miguel Couto 
— Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — 
Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Filinto Muller — A16 Guimaraes — Gaspar 
Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel 
Krieger — Mem de Sa — Guido Mondim. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. Guido Mondim, 2.° Suplente, servindo de 2.0-Secretario, procede 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Nao ha expediente a ser lido. 
Nao ha oradores inscritos. 
Passa-se a Ordem do Dia. 
Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre a Men- 

sagem n.0 24, pela qual o Sr. Presidente da Republica indica para exercer as 
fungoes de Chefe da Delegagao do Brasil, em Genebra, o Sr. Jose Sette Camara. 

Nos termos do Regimento, a sessao passa a ser secreta. 
Solicito aos Senhores Funcionarios tomem as necessarias providencias para 

assegurar este carater a sessao. 

(A sessao transforma-se em secreta as 16 boras e 35 minutos e voita 
a ser piiblica as 16 boras e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta reaberta a sessao. 

Esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessao, designando para a prdxima 
a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Votagao, em discussao unica, do Projeto de Resolugao n.0 35, de 1961, de autoria 
da Comissao Diretora, que revoga disposigao da Resolugao n.0 6, de 1960 (Regu- 
lamento da Secretarial — projeto incluido em Ordem do Dia. 



182.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 12 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO, GILBERTO MARINHO 
E NOVAES FILHO 

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

Cunha Mello — Paulo Fender — Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira 
— Victorino Freire — Sebastiao Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — 
Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — 
Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado 
— Argemiro de Pigueiredo — Joao Arruda — Salviano Leite — Novaes Filho — 
Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heri- 
baldo Vieira — Ovidio Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Arlindo 
Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito 
Valadares — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano 
— Filinto Miiller — A16 Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo 
Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 46 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. Guido Mondin, 2.° Suplente, servindo de 2.0-Secretario, precede 

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

O Sr. Mathias Olympio, 1.° Suplente, servindo de I.0-Secretario, le o 
seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

— N.0 227, do Sr. Presidente da Republica, como segue: 

MENSAGEM 

N.0 227, de 1961 
(N.0 de origem — 532) 

Senhores Memtaros do Senado Federal: 
Tenho a honra de submeter a aprovagao de Vossas Excelencias, em cumpri- 

mento ao disposto no item XVI, do art. 3.° do Ato Adicional, o nome do Senhor 
Embaixador Josd Sette Camara Filho para exercer o cargo de Prefeito do Distrito 
Federal. 

Os mdritos do Senhor Embaixador Josd Sette Camara Filho, que me indu- 
ziram a escolhe-Io para administrar esta Capital, constam de seu anexo curriculum 
vitae. 

Brasilia, 11 de outubro de 1961. — Joao Goulart. 
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CURRICULUM VITAE 
Jose Sette Camara Filho 

1. Nascido em Alfenas, Estado de Minas Gerais, em 14 de abril de 1920. Bacharel 
em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, em 1945. 
"Master in Civil Law" pela Universidade Mc Gill, do Canada, em 1949. 
2. Ingressou no Ministerio das Relagoes Exteriores, como Consul de Terceira 
Classe, por concurso, em 15 de dezembro de 1945; promovido a Segundo-Secreta- 
rio, por merecimento, em 19 de setembro de 1951; promovido a Primeiro-Secre- 
tdrio, por merecimento, em 16 de dezembro de 1953; promovido a Ministro de 
Segunda Classe, por merecimento, em 14 de novembro de 1956; promovido a Minis- 
tro de Primeira Classe, por merecimento, em 21 de mar^o de 1960. 

3. Durante a sua carreira foi designado para o exercicio das seguintes fungoes 
no exterior: Terceiro-Secretario da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos da 
America; Vice-C6nsul no Consulado Geral do Brasil em Montreal; Terceiro-Secre- 
tdrio na Missao do Brasil junto as Nagdes Unidas; Consul do Brasil em Florenga; 
Chefe da Delegagao do Brasil em Genebra, com a categoria de Embaixador; Embai- 
xador do Brasil no Canadd. 

4. Aldm dessas fungoes, foi designado para o exercicio das seguintes missoes e 
comissdes: Assessor do Membro brasileiro da Comissao de Direito Internacional 
das Nagoes Unidas, em Genebra, em 1950; Assessor da Delegagao do Brasil k V 
Sessao da Assembleia Geral das Nagoes Unidas, em Nova lorque, em 1950; Secre- 
tario da Delegagao do Brasil a IV Reuniao de Consulto dls Ministros das Relagoes 
Exteriores das Republicas Americanas. em Washington, em 1951; Assessor da Dele- 
gagao do Brasil a VI Sessao da Assembleia Geral das Uagoes Unidas, em Paris, em 
novembro de 1951; Assessor do Membro brasileiro da Comissao de Direito Inter- 
nacional das Nagoes Unidas, em Genebra, em 1952; Secretdrio do Chefe do Gabi- 
nete Civil da Presidencia da Republica, em 1952; Assessor da Delegagao do Brasil 
a X Conferencia Interamericana, realizada em Caracas, em 1954; Assistente Pessoal 
do Presidente da Delegagao do Brasil a X Conferencia Interamericana, em Cara- 
cas, em 1954; Assessor do Membro brasileiro da Comissao de Direito Internacional 
das Nagoes Unidas, em Genebra, em 1955; Assessor da Delegagao do Brasil k X 
Sessao da Assembleia Geral das Uagoes Unidas, em Nova lorque, em 1955; Assessor 
do entao Presidente eleito Juscelino Kubitschek de Oliveira, em sua viagem por 
paises da America e da Europa, em 1956; Membro do Conselho de Administragao 
do Banco Nacional do Desenvolvimento Economico, em 1956; Delegado do Brasil 
a Conferencia das Nagoes Unidas sobre o Direito Internacional do Mar, em Gene- 
bra, em 1958; Membro da Missao Especial do Brasil k Colflmbia, em 1958, com a 
categoria de Delegado; Delegado-suplente do Brasil &s reunioes do "Comite dos 21", 
em 1958; Delegado do Brasil a reuniao do "Comite dos 21", da Organizagao dos 
Estados Americanos, em Buenos Aires, em 1959; Secretdrio-Geral do Conselho Co- 
ordenador do Abastecimento, com a categoria de Ministro de Estado, em 1959; 
Chefe da Casa Civil da Presidencia da Republica, de agosto de 1959 a abril de 1960; 
Govemador Provisdrio do Estado da Guanabara, em 1960. 
5. O Senhor Jose Sette Camara Filho, que exerce atualmente a fungao de Embai- 
xador do Brasil no Canada, foi indicado para Chefe da Delegagao do Brasil em 
Genebra, com a categoria de Embaixador. 

(A Comissao de Constituigao e Justiga.) 

OF1CIOS 
NPs 1.574 a 1.576, do Sr. l.0-Secretdrio da Camara dos Deputados, encami- 

nhando autdgrafos dos seguintes: 
(As materias aprovadas acham-se publicadas em Suplemento n.0 175 

do DCN (Segao II) de 14-10-61.) 
N.0s 516 e 529, de 6 do corrente, do Sr. l.0-Secretdrlo da Camara dos Depu- 

tados, nos seguintes termos: 
Brasilia, 4 de outubro de 1961 
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Of. n.0 516/G/61 
Senhor l.0-Secret^rio, 
Tendo ocorrido equivoco na elaboragao do autdgrafo correspondente ao Minis- 

tdrio do Trabalho e Previdencia Social, do Anexo 4 — Poder Executive, do Projeto 
n.0 2.970-B, de 1961, que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exer- 
cicio financeiro de 1962, na parte relativa as quotas dos Senhores Deputados que, 
face a dbices de ordem material deixaram de ser incluidas no referido subanexo, 
solicito a Vossa Excelencia se digne determinar as necessarias providencias para 
que sejam efetuadas as seguintes retificagoes no referido autdgrafo, ja encaminhado 
ao Senado Federal: 

"Divisao de Orgamento 
Despesas Ordinarias 
Verba 2.0.00 — Transferencias 
Consignagao 2.1.00 — Auxilios e Subvengdes 
Subconsignagao 2.1.01 — Auxilios 
Inclua-se: 

Cr$ 
8) Para distribuigao a entidades sindicais, nos termos do 

art. 592, da Consolidagao das Leis do Trabalho, nas uni- 
dades da Federagao, conforme discriminagao do "Aden- 
do A"   61.150.000 

O adendo, do qual consta a discriminagao das quotas dos Srs. Deputados, no 
total acima, serd anexado ao orgamento do Ministerio, quando o mesmo for reme- 
tido h sangao. 

Apresento a Vossa Excelencia, nesta oportunidade, protestos de estima e eleva- 
do aprego. — Jose Bonifacio, l.0-Secretario. 

SP/94 — URGENTE 
Em 5 de outubro de 1961 
Senhor Primeiro-Secretdrio, 
Tenho a honra de acusar o recebimento do Oficio n.0 516/G/61, de 4 do cor- 

rente, pelo qual Vossa Excelencia, comunicando a existencia de omissao nos autd- 
grafos enviados ao Senado do Subanexo n.0 4.21 — Ministerio do Trabalho e 
Previdencia Social — aponta as retificagoes que nele se hao de fazer. 
2. Agradecendo a comunicagao, solicito se digne Vossa Excelencia de ordenar 
a urgente remessa do "Adendo A" em que figura a discriminagao da verba omitida, 
a fim de que tambdm sobre ele se manifeste o Senado, ao apreciar, no exerclcio 
do seu papel constitucional, o Subanexo em aprego. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da 
minha alta estima e mais distinta consideragao. — Gilberto Marinho, Primeiro- 
Secretdrio, em exerclcio. 

Brasilia, 6 de outubro de 1961 
Of. n o 529/G. 
Senhor Secretdrio. 

Em atengao ao pedido constante do oficio SP/94, de 3 de outubro corrente, 
estou encaminhando a Vossa Excelencia o "Adendo A", em que figura a discri- 
minagao da verba omitida, objeto de nosso Oficio n.0 516-G/61, para que sobre 
ele se manifeste o Senado Federal. 

Renovo a Vossa Excelencia, neste ensejo, os protestos de minha elevada 
consideragao e distinto aprego. — Jose Bonifacio, l.0-Secretario. 

(O "Adendo A" a que se refere este oficio acha-se publicado no DON 
(Segao II) de 13-10-61). 
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TELEGRAMAS 

Solicitagoes no sentido da rapida aprovagao do Projeto de Emenda a Cons- 
titui?ao n.0 6, de 1961, que institui nova discriminagao de rendas em favor dos 
munldpios brasilelros: 

— da Camara Municipal de Itajal, Bahia; 
— da Camara Municipal de Serra, Espirito Santo. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO MATTOS — Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Divisao de Selegao 
e Aperfeigoamento do DASP decidiu exigir concurso de todos os ocupantes, consi- 
derados interinos, dos Institutes de Aposentadorias e Pensoes dos Empregados em 
Transportes e Cargas; dos Ferroviarios e Empregados em Sarvigos Publicos, dos 
Industriarios, dos Maritimos e do Servigo de Alimentagao da Prevldencia Social. 

Trata-se de inegavel erro de interpretagao da Lei nP 1.584, de 27 de margo 
de 1952, a qual, na verdade, proibiu a admissao, sob qualquer titulo, de pessoal 
para servicos da Previdencia Social, sem previo concurso de provas e titulos. 

E obvio, porem que essa exigencia nao podera retroagir para alcangar ser- 
vidores anteriormente a data da sua promulgagao. 

O erro que esta cometendo o DASP reside na exigencia do concurso para 
todos, ate mesmo para funcionarios com cerca de dez anos de servigo. 

Exemplifico com o IAPFESP em cujo quadro se encontram cerca de 90 ser- 
vidores, nomeados antes da Lei n.0 1.584, alguns com mais de dez anos de 
servigo. 

Esses funcionarios na data da referida Lei, 27 de margo de 1952, teriam que 
ser considerados efetivos, conforme seus colegas do IAPETC efetivados pelo pro- 
cesso do DASP n.0 6.551/57 e MTIC n,0 158.218/57, publicados no Diario Oficial 
de 11-7-57 e 6-2-58. Isentos estao, que dispoe serem estaveis "depois de cinco 
anos de exercicio, os funcionarios efetivos nomeados sem concurso". 

Quando esses servidores ingressaram na autarquia nao havia a exigencia 
do concurso, tanto que dos seus titulos de nomsagao nada constava sobre interi- 
nidade. Isso aconteceu quatro anos apos a investidura porque, inexpllcavelmente, 
as suas portarias de admissao foram apostiladas, com o registro de que passaram 
a ser funcionarios interinos. 

O espirito de justiga do legislador nao poderia ficar indiferente a sorte desses 
abnegados servidores da Previdencia Social, razao pela qual, o nobre Deputado 
Monsenhor Arruda Camara esta submetido, a decisao da Camara, o Projeto de 
Lei nP 620-A, de 1959, que oferece reparagao a semelhante iniqiiidade, pois 
determina a efetivagao dos atuais servidores Interinos das autarqulas Federals 
admitidos ate a data da aprovagao dos quadros respectivos. 

Convencido, como me encontro, de que Camara dos Deputados, aprovara, 
ainda hoje, a referida proposlgao, formulo apeio ao DASP, solicitando ao seu 
responsavel que suspenda os atos, sobre o referido concurso, at6 a palavra final 
do Senado, o qual aprovara, por certo, essa materia am regime de urgencia, 
que irei requerer no momento oportuno. 

Sr. Presidente, antes do inicio da sessao, tive ensejo de passar pala Camara 
dos Deputados e ali obtive informagao, desalentadora para os funcionarios inte- 
ressados no Projeto da Lei nP 620, da que o numero de emendas a ele oferecl- 
das e tao grande que a proposigao corre risco de incalculavel retardamento. 

Ao apelo que formulo ao DASP, para sustar o andamento das providencias 
relacionadas com o concurso em aprego e cujo prazo de inscrigao tarmina no 
proximo dia 16, junto neste instante um outro — e para isso tomo a liberdade 
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— dirigido aos Senhores Deputados a flm de que retirem as amendas que apre- 
sentaram tendo em vista estender essa providencia a funcionarios outros, nao 
enquadrados no espirito que animou o nobre Daputado Arruda Camara, autor 
da proposigao. 

Conforme ontera teve oportunldade de aqui frisar o nobre Senador Gilberto 
Marinho, trata-se de providencia de carater urgenta. As autoridades do DASP 
estao intransigentes no entender que esses funcionarios, admitidos anteriormen- 
te a lei que exige o concurso e que con:am dez e mais anos de servigo, devem, 
mesmo assim, prestar concurso, juntamsnte e em igualdade de condigoes com 
os candidatos que se inscreverem. 

Trata-se, Sr. Presidente, de clamorosa injustiga e de inexplicavel incompre- 
ensao daquelas autoridades. 

O Sr. Gilberto Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS — Com prazer. 

O Sr. Gilberto Marinho — Dou apoio integral a brilhante sustentagao que 
V. Ex.a vem fazendo do dlreito dos interinos, com propriedade e com a auto- 
ridade que decorre da desvelada assistencia que V. Ex.a sempre prestou a essa 
categoria de servidores da Nagao. Sobre ela, tao desamparada e desassistida, 
como se fossem parias do servigo publico, pesa a iniqiiidade do rigido criterio 
estabelecido pelo DASP. Desejo que o vigoroso apelo ora formulado por V. Ex.a 

tenha o condao de fazer com que os concursos ja anunciados, sejam transfe- 
ridos. 

O SR. LINO DE MATTOS — Considero valiosissimo o aparte que oferece ao 
meu modesto discurso o nobre Senador Gilberto Marinho que, alias, ja teve a 
iniciativa de tratar do mesmo assinto, na sessao de ontem. 

Orelo que, a esta altura, e dada a circuns :ancia de o Projeto n.0 620-A/59, 
estar ameagado, pelas emendas que ihe foram oferecidas em Plenario, de ter 
sua tramitagao interromplda, o DASP, atraves do erudito funcionario que dirige 
seus destinos neste instante, poderla, efetivamente, buscar a solugao para o caso 
dos interinos. Basta, apenas, que se reporte o DASP as providencias tomadas 
em relagao aos funcionarios do IAPETC, cujos dois processes mencionai no inicio 
deste meu discurso, para que com solugao identica resolva, tambem, a situagao 
dos funcionarios dos demais IAPS 

A propdsito deste assunto, Sr. Presidente, era o que desejava dizsr. 

Agora, solicito de V. Ex.a, rapido esclarecimento sobre o discurso que ontem 
pronunciou nesta Casa o nobre Senador Saulo Ramos, quando trouxe ao conhe- 
cimento do Senado a manifestagao de Camaras Municipals e da Assembleia Legis- 
lativa de Santa Catarina a propdsito da emenda a Constituigao que transfers 
para os municipios novas fontes de arrecadagao. 

A diivida suscitada por algumas Camaras Municipals de Santa Catarina, 
atraves da palavra autorizada do Senhor Saulo Ramos — que, por sinal, estao 
sendo levantadas em varias regides do Pais — se prende ao desejo de saber se as 
medldas preconizadas na reforma constituclonal atingem as capitals dos Esta- 
dos. Quero entao deixar bem esclarecido este ponto, pois que tenho em maos o 
projeto de emenda a Constituigao, que nao deixa diivida alguma quanto as 
novas fontes de arrecadagao preconizadas. Esta proposigao de emenda a Consti- 
tuigao de 1946, atinge tambdm as Capitals dos Estados. No texto atual da Cons- 
tituigao de 1946, ha a exclusao taxativa das capitals, quando o Artigo n.0 15 se 
refere nos paragrafos 4.° e 5.°, a essa redistribuigao de rendas. 

Da emenda, ora em tramitagao nesta Casa, que se encontra na dependencia 
do parecer do nobre Senador Jarbas Maranhao, foi retirada a parte em que, na 
Constituigao atual, se excluia dessa redistribuigao de rendas as capitals dos 
Estados. Vale dizer que, aprovada a Emenda, as capitals dos Estados tambem 
participarao das novas fontes de arrecadagao. 
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Era o que desejava dizer, Sr. Presidsnte, a titulo de esclarecimento da diivida 
ontem suscitada pelo nobre Senador Saulo Ramos. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Gilberto Marinho, o Sr. Cunha Mello deixa 
a Presidencia, assumindo-a o Sr. Novaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) — Tem a palavra o nobre Senador Saulo 
Ramos. (Pausa.) 

Esta ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente e Srs. Senadores, 

ocupo, mais uma vez, a tribuna desta Casa para tratar de assunto referente a 
economia do Nordeste braslleiro. Hoje, porem, nao me deterei no momentoso 
caso da SUDENE, cujo Projeto de orientacao diretora ja se encontra em uma 
das Comissoes desta Casa do Congresso. 

Nao poucos discursos tenho aqui pronunciado no sentido de demonstrar, tanto 
quanto me e possivel, a necessidade de um amparo, governamental a economia 
do Nordeste, o que vale dizer, aos camponeses nordestinos. E incontestavel que 
a situaqao dos agricultores daquela regiao continua a mais precaria e terrivel, 
sobretudo nesta hora em que sentimos a necessidade de uma estruturaqao eco- 
nomica em todo o Brasil, capaz de dar uma base mais solida a ordem social, 
economica e politica deste Pais. 

Sr. Presidente, V. Ex.a e nordestino e bem conhece as dificuldades em que 
se encontram os agricultores daquela regiao nas suas atividades agricolas, tendo 
de enfrentar, alem das irregularidades climaticas — ora as chuvas e as tempes- 
tades, ora o impacto das secas — a desassistencia lamentavel dos Poderes Publi- 
cos. O campones nordestino nao tem assistencia medica de urgencia. Nao ha 
amparo a maternidade e a infancla nao ha meios para a educagao dos filhos. 
Falta-lhe a assistencia tecnica que proporclone os conhecimentos necessaries 
a uma modernizagao dos processes agricolas da regiao. 

O Sr. Paulo Fender — Permits V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 

O Sr. Paulo Fender — Realmente, e desesperador o estado de penuria da 
populagao nordestina, tao bem examinado pela experiencia e lucidez de V. Exa 

Ha poucos dias, discursei desta tribuna comunicando ao Senado que apresenta- 
ria um Projeto segundo o qual pudessemos estabelecer um medico em cada 
municipio brasileiro sem esse profissional, pois dos nossos tres mil e quinhentos 
municipios, novecentos, se nao me engano, ainda nao tem um medico sequer. 
A maiorla das comunas em tal situagao localizam-se no Nordeste. Entao, o meu 
projeto viria atender, naturalmente, aos reclames de V. Ex.a, mas o faria tar- 
diamente. V. Ex.a nao ignora quanto custa tramitar um projeto no Congresso 
Nacional. Ainda quanto a esse ponto, parece-me de absoluta necessidade a ins- 
talagao de um posto do SAMDU em cada Municipio braslleiro que nao disponha 
desse Servigo de Assistencia Medica Domiciliar de Urgencia. Seria um recurso 
muito natural para o Govemo disseminar postos do SAMDU, quando se leem 
paragrafos, no programa de Govemo do Primeiro Ministro Tancredo Neves, sobre 
a solugao das comunidades de servigo e presidencia social para o hinterland 
brasileiro. Sabemos as dificuldades com que essas comunidades de servigo irao 
defrontar-se, desde as atuarias dos diversos Institutes para, afinal, serem insta- 
ladas. Ja dlspondo o Governo do SAMDU, que nao deixa de ser comunidade de 
servigo almejada, pois e o resultado da cooperagao de todos os Institutes de 
Previdencia Social, nada mais facil do que dissemina-lo atraves de simples por- 
taria de servigo, mandando instalar um posto em cada Municipio onde nao houver 
assistencia medica. Esta a contribuigao pratica que, na materia, desejava trazer 
ao notavel discurso que V. Exa esta produzindo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego a brilhante cooperagao e 
ajuda do nobre Senador Paulo Fender as minhas modestas palavras. S. Ex.a 
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realmente traduz a grande necessidade do Nordeste, no campo da assistencia 
medico-hospitalar. 

Estou de pleno acordo com S. Ex.a Entendo que a disseminacao de postos 
do SAMDU polo Interior nordestino, mesmo que nao se pudesse instalar um posto 
em cada Municipio da regiao, mas em grupos de Municipios, seria uma solugao 
vantajosa e utllissima. Na verdade, se se instalar-se um posto do SAMDU em 
cada Municipio do interior nordestino ter-se-ia feito um avango notavel. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que o agricultor nordestino tern enfrentado necessi- 
dades, dbices e embaragos de toda sorte, nao so pela falta de meios, no terreno da 
educagao familiar, como no da asslstencia medico-hospitalar, do socorro de urgen- 
cia e, alnda, dos processes tecnicos para modernizagao da lavoura. Nao ha instru- 
mentos agrarios nem maquinismos adequados para a mecanizagao da lavoura; 
tudo falta ao nordesttino e quando, atraves de dificuldades enormes, com esforgo 
imenso o agricultor nordestino chega a veneer todas essas dificuldades e consegue 
produgao do seu labor cotidiano, encontra-se, como estamos vendo agora, as voltas 
com embarago malor, que e exatamente a fixagao dos pregos dos produtos que 
conquistou com seu trabalho. 

Sr. Presidente, quero agora focalizar o problema do agave, que jd hoje cons- 
titui a esplnha dorsal da economia do Nordeste, sobretudo do meu Estado, a 
Paraiba. 

O Sr. Salviano Leite — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGBMIRO DE FIGUEIREDO — Com prazer. 

O Sr. Salviano Leite — Como colega de Bancada de V. Exa e como paraibano, 
dou todo o meu aplauso as conslderagoes que V. Ex.a vem tecendo, de forma 
tao brllhante, para conhecimento do Senado. Realmente, a sltuagao do Nordeste, 
como declare! ha poucos dias da tribuna desta Casa, e desesperadora, e a do 
agricultor, partlcularmente, de Inteiro abandono. Em aparte a discurso do nobre 
Lider da Maloria, Senador Lima Teixeira, referi-me tambem ao abandono do agri- 
cultor nordestino e declare! que o proprio Govemo Juscelino Kubitschek, sob 
tantos aspectos beneficos para o Nordeste, no setor da agrlcultura nao registra 
qualquer motivo para sequer um pequeno elogio. Expus, nessa oportunidade, que 
os nordestinos marcham para a revolugao, e creio que identica declaragao ja fez 
V. Ex.a da tribuna do Senado Federal. Isso podera ocorrer se nao houver o amparo 
do Governo, porque quern perdeu tudo, como o nosso agricultor nordestino, nao 
tern amor nem a prdprla vida. Acredlto, por isso, que se as providencias do Gover- 
no nao chegarem a tempo, o resultado sera o prognosticado por V. Ex.a e por mim 
afirmado da tribuna, 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego ao nobre representante da 
Paraiba, meu companheiro de Bancada, Senador Salviano Leite, a cooperagao que 
traz ao meu modesto discurso. 

Agradego, Sr. Presidente, porque S. Ex.a, como todos os nordestinos, ele, sobre- 
tudo, porque mora na regiao de maior influencia das secas, que e o sertao parai- 
bano, o sertao de Planed, tem autoridade para testemunhar a esta Casa que as 
palavras que produzo, nesta hora, o apeio que fago, com emogao sincera de nor- 
destino, ao Senado e h Nagao inteira, vem demonstrar. Sr. Presidente, que estamos, 
na verdade, dlante de acontecimento economico e social que podera, mais cedo 
ou mais tarde, pelo desespero ou pelo impulso do instinto, que nao tem cdrebro, 
conduzir a populagao rural daqueia regiao ao desespero das revolugoes. Tem bem 
razao o nobre Senador Salviano Leite, quando declara que o nordestino nao pode 
mais esperar pela ajuda dos governos. 

Alnda agora, Sr. Presidente — este 6 o assunto que venho focalizar — quando 
sao vencldas as dificuldades climaticas e a desassistencia govemamental; quando 
os agricultores nordestinos conseguem obter alguns produtos para colocagao nos 
seus mercados, para continuar sua vida de sofrimento, o prego intemo dos pro- 
dutos por eles conqulstados descem a nivel tao baixo que toma impossivel a 
subsistencla dessa brava gente na regiao assolada pela seca. 
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O Sr. Heribaldo Vieira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer concede o aparte 

a V. Ex.a 

O Sr. Heribaldo Vieira — V. Ex a tem sido infatigavel defensor dos problemas 
do Nordeste nesta Casa. V. Ex a tem advertido a Nagao, constantemente, para a 
necessidade de se socorrer quanto antes o Nordeste, nao paternalistlcamente, mas 
atraves de pianos objetivos que recuperem aquela grande regiao, que tem sido 
devastada pela seca, pela chuva excessiva ou pela falta de assistencia k sua eco- 
nomia. V. Exa tem sobrada razao para nao cessar — como todos nos, nordestinos 
nao cessamos, — de advertir a Naqao para o grave problema do Nordeste. Disse 
o nobre Senador Salvlano Leite que estamos nos, nordestinos que vivemos naquelas 
plagas, diante de um problema social que cada dia mais se agrava. Parece que ja 
podemos repetir, neste momento, a frase muito expressiva do Presidente Auturo 
Frondizi que, em chegando dos Estados Unidos, ve que os problemas das regloes 
subdesenvolvidas, apesar de colocados em grandes pianos, sao sempre adiaveis e 
nao se resolvem: "Amanha, pode ser tarde demals." 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego a intervengao brllhante do 
meu companheiro de representagao nordestina nesta Casa, o ilustre Senador 
Heribaldo Vieira. 

Minha preocupaqao, nobre Senador Heribaldo Vieira, em tratar constante- 
mente dos problemas do Nordeste, se de um lado reflete a minha solidariedade 
aos homens que habitam a regiao, por outro lado significa, e de modo mais impe- 
rative, meu sentimento de nacionalidade, meu sentimento de patriotismo, meu 
zelo pela unidade do espirito nacional. 

Sr. Presidente, dizla eu a V. Ex a que o objetivo do meu discurso, nesta hora, 
e transmitir ao Governo, desta tribuna, o apelo dramatico que recebi dos pro- 
dutores nordestinos, no sentido de que se estabelega uma fixagao de pregos para 
o agave, que, como declare!, e a espinha dorsal da economia do Nordeste, nos dias 
de hoje. Os pregos vigentes no mercado interno refletem uma especulagao, que 
nao pode prevalecer num regime de Governo serio. 

Foram enviados memoriais ao eminente e honrado Presidente da Rcptiblica, 
chefe do meu Partido, o Dr. Joao Goulart, ao honrado Prlmeiro-Mlnlstro e aos 
eminentes membros do Conselho de Estado. Nesses memoriais esta demonstrado, 
irrefutavelmente, que os pregos vigentes para o agave, no mercado interno, sao 
muito superiores ao custo das atividades rurais, dos trabalhos ocorridos com o 
desbravamento dos campos, preparagao do solo e pagamento do brago do lavrador, 
crriando, enfim, uma situagao em que os produtos conseguidos atravks dessas 
dificuldades mal dao para pagar aquilo que custou a produgao agricola, com essas 
dificuldades. 

Esses memoriais, Sr. Presidente, trazem dados objetivos irrefutaveis — como 
acabei de dizer — e nestas condigoes estou certo de que o atual Governo, que 
nao pode se despreocupar um instante dos problemas de estruturagao da eco- 
nomia nacional, atendera o apelo dos agricultores do Nordeste, que tem vivido ate 
hoje sem a sua assistencia. 

Sr. Presidente, quero ainda uma vez insistir na declaragao de que o Nordeste 
nao pode continuar abandonado pelo Governo e nem ser vitima de tapeagoes — 
nao sei se e termo parlamentar — dessas tapeagoes que estao sendo sugeridas 
perante o Congresso Nacional atraves do piano da SIIDENE, que em vez de culdar 
da vlda do agricultor procura mistificar, apresentando projeto de recuperagao 
economica de uma regiao em que se estuda a industrializagao, a eletrificagao das 
zonas urbanas e a pavimentagao das estradas. 

Se o Governo, com ou sem pianos da SUDENE, nao cuidar da assistencia ao 
Nordeste, — assistencia economica e tecnica ao campones — dentro de poucos 
anos o Nordeste deixara de ser a coletividade humana solidaria que hoje e com 
todo o Brasil para se levantar pelo desespero de ver outras regioes beneflciadas 
pelo Governo, e ele em total desamparo. 
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Levantar-se-a, Sr. Presidente, em defesa de direito essencial de viver! (Muito 
bem! Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Argemiro de Figueiredo, o Sr. Novaes Filho 
deixa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 
Novaes Pilho. 

O SR. NOVAES FILHO — Sr. Presidente, acabamos de ouvir, sobre assuntos 
quo se ligam a economia nordestina, a voz autorizada do defensor permanente 
daquela regiao nesta Casa, que e, sem nenhum favor, o nobre Senador Argemiro 
de Figueiredo, 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Mem de Sa — Muito bem. 
O SR. NOVAES FILHO — Venho tambem, nesta oportunidade, referir-me a 

um assunto que bem de perto se liga a vida economica do Nordeste. 
_Sabe este Plcnario das atengoes e dos cuidados que dispense sempre a pro- 

dugao canavieira do Nordeste, porque e aproveitando a faixa umida daquela regiao 
a unica maneira ate hoje encontrada de proceder-se a agricultura com certa 
rentabilidade. 

Tenho dito, ao Senado da Republica, e repito nesta hora, que naquela faixa 
umida do Nordeste a cana-de-agiicar nao e cultivada nem por amor a monocultura, 
nem as tradigoes, nem aos atos e nem aos costumes locals; essa cultura se faz 
por uma decorrencia das condigoes ecologicas que ate hoje nao nos permitiram 
outra forma de cultura daquelas terras, afora a can-de-agiicar. Tudo o mais que 
se tern tentado tern sido inutil, porque nenhuma lavoura se aclimatou como a cana 
aos altos e baixos daquela regiao do Nordeste. 

Quando se instalou o novo regime parlamentarista no Brasil — regime no 
qual, repito, deposito minhas grandes esperangas de brasileiro, sobretudo pela 
mobilidade do sistema, pela maneira de condicionar-se as investidas, as crises, 
aos descontentamentos, aos seus solapadores, de modo que possa o regime de- 
mocratico sobreviver em nossa Patria sem aqueles cheques e apreensoes, sem 
aqueles prejuizos periodicos das crises que se sucederam durante o longo periodo 
de mais de setenta anos do sistema presidencialista — dizia eu que, quando se 
instalou o novo regime, muito me preocupei com a sorte do Institute do Agucar 
e do Alcool, porque devemos a essa organlzagao, nascida da inspiragao patriotica 
e do desejo de atender o Nordeste do saudoso Sr. Presidente Getulio Vargas, as 
condigoes de vida que temos obtido para o prossegulmento das nossas atividades 
no cultivo da cana e na produgao do agucar. 

Assim, muito desejei que a Presidencia desse orgao nao escapasse das maos dos 
nordestinos. Entendo que os nordestinos, por sentirem as dificuldades na proprla 
carne, tern como que maior obrigagao de atender os reclamos justos daquela 
regiao sempre sofredora. Mas, sempre disse que Deus e brasileiro e, sendo bra- 
sileiro, e tambem nordestino, de modo que, atraves dos entendimentos para o 
encontro de um nome que presidisse o Institute, surgiu um candidate que, ao 
tomar posse anteontem, pronunclou um discurso, publicado ontem na imprensa 
do Rio de Janeiro, pelo qual se percebe que e um homem em dia com os proble- 
mas agucareiros. Em uma oragao objetlva, analisou todos os angulos do problema 
agucarelro e deixou-nos, a nos nordestinos, plenamente tranqiillos, na certeza 
de que se colocou o homem certo ao leme. 

Refiro-me, Sr. Presidente, ao eminente Diplomata, o Embaixador Edmundo 
BSrbosa da Silva, a quern jd admirava como um estudioso de economia e uma 
das figuras mais respeitdveis da nossa carreira diplomatica, pelos grandes servi- 
gos que tem prestado ao Brasil, dentro das suas proprias fungoes. 

Sabia-o um homem do meio canavieiro, um plantador de cana campista, um 
fomecedor de cana as usinas daquela bela regiao fluminense. Tambem o sabia 
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homem da mais alta respeitabilidade, sobre cuja probidade ninguem ousara por, 
a menor duvida. De sorte que o Nordeste perdeu a Presidencia do Institute do 
Agiicar e do Alcool, mas esta de parabens porque o cargo foi entregue a um 
brasileiro digno e competente. 

Sou daqueles, Sr. Presidente, que acreditam na competencia, na chefia de 
servigo, na entrega dos problemas a homens capazes de soluciona-los, de debate- 
los, de emitir opinioes proprias, para revelar seus conhecimentos dos altos assun- 
tos entregues a sua defesa. Dai por que, Sr. presidente, venho me congratular com 
os plantadores de cana de Pernambuco e do Nordeste pela feliz escolha do Gover- 
no parlamentarista, entregando a Presidencia daquela importante autarquia ao 
Embaixador Edmundo Barbosa Silva, e, ao mesmo tempo, formular os votos de 
nordestino e brasileiro para que S. Ex.a cumpra realmente o magnifico programa 
que esbogou atraves de seu esplendido discurso de posse. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tern a palavra o nobre Senador 

Sergio Marinho. 
O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, ao in- 

gressar neste plenario vindo da Comissao de Relagoes Exteriores, tive ocasiao 
de ouvir as ultimas palavras pronunciadas pelo eminente Senador Daniel Krieger, 
a respeito do tratamento que na Camara dos Deputados estava tendo o projeto 
oriundo desta Casa e de autotria do nobre Senador Cunha Mello, concedendo 
anistia. 

Quero exprimir a minha estranheza em face das reagoes verificadas na Camara 
em torno dos debates que se travaram sobre esse projeto. 

Sr. Presidente, o Pais mal acaba de sair de uma das mais graves crises com 
que se defrontou ao longo de sua Histdria. O Pais vive, como todos sabemos, uma 
fase de mudanga celere, tumultuada e perigosa. 

Emprego, Sr. Presidente, o termo mudanga na sua acepgao tecnlca e sociolo- 
gica, como a passagem de um estado atraves de outros estados, para um estado 
que ainda nao se configurou e que, portanto, nao sabemos como possa ser. 

Acabamos de ouvir, por depoimentos insuspeitos de representantes nordes- 
tinos, os nobres Senadores Argemiro de Figueiredo e Novaes Filho, o quadro 
perigoso apresentado por aquela Regiao no momento. 

Na realidade nada contribuiu mais para a precipitagao de um estado de mu- 
danga do que os desniveis inter-regionais, os desniveis interclasses e entre indi- 
viduos. Desniveis esses que se exaoerbaram nos ultimos dez anos da vida braslleira. 

Ora, Sr. Presidente, estamos, portanto, dentro de uma atmosfera encandescente, 
estamos vivendo dias que podem ser o prologo de subversoes tremendas, e, no 
entanto, nao nos capacitamos da necessidade de tratar os fenomenos que estao 
ocorrendo com aquilo que a experiencla secular considera o tratamento adequado 
para momentos dessa natureza e gravidade. 

Vem do fundo dos seculos o conselho no sentido de que, sendo o delito politico 
um delito a parte, sui generis, a ele tem-se, por forga, que dar tratamento especial. 
Tanto esse delito e sui generis que, hoje, ja se acha incorporado na clvillzagao de 
todos os povos o tratamento humano, equanime que se d& aqueles que perpetram 
crimes politicos. 

Muitas vezes, o crime politico — a experiencla atesta-o — 6 apenas a antevl- 
sao, o sonho, o preconicio de outra situagao, de um outro estado com que o 
individuo ou individuos que o cometam sonham, por ele se sacrificam e se batem. 

Tucidides ja dizia: 

"E eles perdoaram. E dai por avante, porque eles perdoaram, passa- 
ram a convlver democraticamente." 
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So e possivel pensar-se em termos democr^ticos olhando os erros, os equivocos 
tolerantemente. Atraves da execugao de uma politica autoritaria, rigorosa, jamais 
esses erros, esses deslises, esses equivocos poderao ser jugulados, conjurados, cor- 
rlgidos. 

Temos, dlante dos olhos, o exemplo da Franga. Chegava eu a Paris no momento 
em que eclodiu a subversao da Argelia. O Govemo frances, investido de plenos 
poderes, caiu com mao de ferro sobre aqueles que atentaram contra a legalidade 
exlstente. Eu proprio, em conversa com o Embaixador brasileiro, naquela ocasiao, 
traduzi-lhe meu recelo de que as providencias que estavam sendo adotadas, que 
as medldas que estavam sendo aplicadas, pelo seu rigorismo, pela sua despropor- 
clonalidade ante o delito cometido e a punigao que se intentava dar, talvez nao 
fossem o remSdio aconselhavel para os males que invadiam a Franga no momento, 
para o sofrimento com que ela se debatia na ocasiao. 

Os fatos estao dando-me razao. 
A aplicagao daquele punho draconiano que caiu sobre os insurretos da Argelia, 

longe de amenizar o sofrimento da Franga, ao contrario, os exacerba cada vez 
mals! 

Ora, nao estamos, absolutamente, em condigoes de cuitivar ressentimentos. 
O que nos conv^m, no momento, 6 justamente a adogao de uma orientagao capaz 
de gerar o esquecimento dos fatos que provocaram a divisao entre os brasileiros, 
divlsao sob todos os aspectos condenivel e merecedora de combate. 

Portanto, neste momento, quero me servir da tribuna para me solidarizar 
com o eminente Senador Daniel Krieger na sua demonstragao de estranheza pelo 
fato de a Camara nao ter dispensado ao projeto do Senado a acolhida que todos 
esperavamos. E formulo veemento apelo aos Srs. Deputados, no sentido de que 
olhem com tolerancia, com compreensao, com humanidade o problema com que o 
Brasll se defronta hoje. 

O Sr. Filinto Miiller — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. SfiRGIO MARINHO — Com muito prazer. 

O Sr. Filinto Miiller — Ontem, quando falava o nobre Senador Daniel Krieger, 
tive oportunidade de apartea-lo, manifestando-lhe na ocasiao, meu apolo a ideja 
que S. Ex.a vlnha expendendo a respeito da anistia. a pouco, V. Ex.a fazia 
restrigoes a maneira pela qual a Camara estaria encarando o problema. Quero 
esclarecer a V. Ex.a que o nobre Senador Daniel Krieger ja se refenu ao Pa.recer 
de determinado Relator do Projeto. Hoje, o Partido Social Democratico reumu-se. 
Constava da pauta dos trabalhos exatamente o exame do problema da anistia. 
Pols bem. A bancada pessedista na Camara dos Deputados ficou de examinar o 
problema. O proprio Presldente Naclonal do Partido desejava colher a opiniao da 
xnaloria da bancada a respeito da anistia como foi votada no Senado. Retirei-me 
da reuniao antes de o assunto entrar em debate, porque tinha compromisso a 
que nao poderia faltar. Mas, tive ooprtunidade — e este e o ponto principal do 
esclareclmento que desejo transmitir a V. Exa — de conversar com figuras emi- 
nentes do meu Partido, deputados das bancadas dos varies Estados e nao encontrei 
um s6 que se manifestasse contrario ao projeto. De todos aqueles com quem 
tive contato, entre eles os Srs. Deputados Ranieri Mazzilli e Etelvino Lins — 
refiro-me apenas a estes porque citar todos seria muito longo — de todos, homens 
de envergadura, encontrei a maior simpatia pelo projeto de anistia de autoria 
do Senador Cunha Mello e aprovado pelo Senado. Afirmo a V. Exa que o assunto 
serd examlnado ainda pela Camara dos Deputados, pois ate agora o foi apenas 
atraves do parecer do Relator da Comissao de Constitulgao e Justiga. 

O SR. SERGIO MARINHO — Muito agradego o aparte com que honra meu 
discurso o eminente Senador Filinto Miiller. O que testemunhou o ilustre colega 
6 sobremodo auspicloso. S. Ex.a, eu sel, tem a compreensao exata do momento 
e das dlflculdades com que nos debatemos conhece, perfeitamente, os perigos 
que n6s, no momento, enfrentamos. E porque S. Ex.a tem esse senso tao superior 
da realldade, 6 que S. Ex.a 6 tamMm autor de uma proposlgao concedendo 
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anistia aqueles que se rebelaram contra a ordem legal, ha algum tempo. S. Ex.a 

revelou, com isso, uma acuidade extraordinaria, uma rara sensibilidade, uma sen- 
sibilidade sismografica em face dos abalos, cujos ruidos estamos de certo modo 
anteouvindo neste momento da vida brasileira. 

Agradego a mformagao trazida por S. Ex.a, para elucidagao dos pontos que 
estou debatendo. Quando me refer! ao discurso proferido pelo nobre Senador 
Daniel Krieger, e as reagdes provocadas pelo debate na Camara dos Deputados em 
tomo do projeto de anistia, eu queria me referir a pronunciamentos de deter- 
minados deputados que hoje tive oportunidade de ler no Diario do Congresso. 
Eles preconlzavam a necessidade de se exercer um castigo, uma repressao vigo- 
rosa, a fim de coibir pronunciamentos desse jaez. fi justamente a esses Deputados 
que quero me dirigir, apelando para que eles nao apenas se humanlzem, porque 
nao acho a anistia um instnunento de humanizagao, mas que pratiquem a demo- 
cracia, porque a anistia e um instrumento de realizagao democratica. O que 
entendemos por Govemo democratico? 

O Govemo 6 democratico na medlda em que uma grande percentagem da 
comunldade exerga, ou tenha partlcipagao no Governo. £ atraves desses elementos, 
desses instrumentos que poderemos aferir o quantum de democratizagao de uma 
coletividade, — atraves da maior ou menor participagao que essa comunidade 
tenha no Poder Publlco, nao so na sua formagao e instauragao, mas, sobretudo, 
na sua realizagao e execugao. 

Ora, atraves da adogao de medidas rigorosas no sentido de suplantar, de 
quebrantar qualquer prurido de discrepancia, nao estaremos criando condigoes 
para a formagao ou execugao de um Governo democratico. 

Assim, dirijo apelo aquels que divergirem da proposigao enviada pelo Senado 
a Camara dos Deputados, no sentido de que procurem orientar seus ouvidos e 
sintonizar a sua sensibilidade para os rumos, para os caminhos desconhecidos 
que hoje o Brasil se depara (Muito bem! Muito bem. Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Esta finda a hora do expediente. 
Sobre a mesa projeto, que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido e apoiado o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 42, DE 1961 
Autoriza o Poder Executivo a emitir selos comemorativos do cin- 

qiientenario da fundagao da Cidade de Altamira, no Estado do Para. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° —■ E o Poder Executivo autorizado a emitir, pelo Ministdrlo da Viagao 

e Obras Publicas — Departamento dos Correios e Telegrafos — uma serie de 
selos postais comemorativos do cinqiientenario da fundagao da cidade de Alta- 
mira, no Estado do Para, a celebrar-se a primeiro de janeiro de 1962. 

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

Justificagao 

O munlcipio paraense de Altamira e um dos mais novos do Estado do Para. 
Data a sua fundagao de primeiro de janeiro de mil novecentos e doze. Sedlado 
as margens do Rio Xingu, em plena selva amazonica, afastado das comunicagoes 
entko existentes em plena regiao habitada pelos indios Calapos, que se elevam 
ha mais de cinco mil, o povoamento da regiao constituiu autentico pioneirismo 
de nossos antepassados, tendo a frente a figura singular do Senador Estadual 
Jose Porfirio de Miranda Junior que, ao lado de tantos outros como Ernesto 
Acioly, se instalaram no grande vale xinguano. E a regiao da borracha, da cas- 
tanha, do babagu, da madeira e de rico potencial de minerals a explorar, dentre 
os quais vale ressaltar o carvao de pedra e o chumbo. 

Apesar de completar a primeiro de janeiro do ano vindouro suas bodas de 
ouro de fundagao, o municipio se se constituiu num dos mais prosperos nucleos 
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populacionais da regiao. iluminado a luz eletrica, com excelente comercio, sede 
de Prelazla, com moderno estabelecimento de ensino, hospital em construcao e 
obras de assistencia social a sua populagao. Foi o primeiro municipio a possuir 
rodovia no Para, de iniciativa particular do cidadao Ernesto Acioly, ligando a 
cidade ao porto de Vltoria, numa extensao de quarenta quilometros. Essa rodovia 
hoje tern o nome de Ernesto Acioly, por ato do ex-Interventor Magalhaes Barata, 
em homenagem aquele pioneiro e desbravador da regiao. 

Na oportunidade do transcurso do cinqiientenario a primeiro de janeiro do 
ano vindouro, expressivas solenidades vao ser realizadas naquela comuna, inau- 
gurando-se ate o busto em bronze do fundador do municipio, o saudoso e notavel 
Senador Jsoe Porfirio de Miranda Junior. 

Prestando nossa homenagem aquele brava gente xinguana que hoje se eleva 
a uma populagao de dezessete mil habitantes, vimos apresentar o projeto de lei que 
cria selo postal comemoratlvo do cinqiientenario da cidade paraense de Altamlra, 
o qual espero merecer a generosa acolhlda de meus ilustres pares. 

Sala das Sessoes do Senado Federal, 12 de outubro de 1961. — Lobao da Sil- 
veira. 

(As Comissoes de Constituigao e Justifa, de Transportes, Comunica- 
5oes e Obras Publicas e de Finan^as.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — O projeto vai as Comissoes com- 
petentes. 

Sobre a mesa outro projeto, que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lido e apoiado o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 43 DE 1961 

Restabelece a denominaqao da Faculdade de Direito de Mato Grosso, 
federalizada pela Lei n.0 3.877, de 30 de janeiro de 1961. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.° — O estabelecimento de ensino superior, como sede em Cuiaba, fede- 

ralizado com o titulo de "Faculdade de Direito de Cuiaba", pelo art. 7° da Lei 
n.0 3.877, de 30 de janeiro de 1961, conservara a denominaqao de "Faculdade de 
Direlo de Mato Grosso", com que foi criado pela Lei n.0 486, de 5 de setembro 
de 1952, do referido Estado e reconhecido pelo Governo Federal atraves do Decre- 
to n.0 47.339, de 3 de dezembro de 1959. 

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

Justificagao 

O estabelecimento de ensino juridico a que se refere o presente projeto foi 
criado pela lei estadual de Mato Grosso n.0 486, de 5 de setembro de 1952, com 
o titulo de "Faculdade de Direito de Mato Grosso". 

Instalado a 31 de janeiro de 1954, teve o seu funcionamento autorizado pelo 
Governo Federal em 20 de novembro de 1956 (Decreto n.0 40.387), sendo reco- 
nhecido oflclalmente, na forma da leglslacao vigente no Pais, em 3 de setembro 
de 1959 (Decreto n.o 47.339). 

Em virtude, entretanto, de engano havido na fase de elaboragao do projeto 
que se transformou na Lei n.0 3.877, de 30 de janeiro de 1961, figurou ele, no 
diploma legal que o federalizou, com o nome de "Faculdade de Direito de Cuiaba", 
ao inv6s de "Faculdade de Direito de Mato Grosso". 

Para corrigir o erro e que apresentamos o presente projeto. 

E oportuno registrar que os atos pertinentes a federalizagao da Faculdade 
ja estao sendo levados a efeito normalmente, tendo sido doado pelo Estado de 
Mato Grosso, a Uniao (escritura piiblica lavrada no Cartorio do 2.° Oficio de 
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Cuiaba), o predio em que funciona e achando-se em tramitagao no Ministerio 
da Educagao e Cultura o processo referente a nomeagao dos Professores e do 
pessoal administratdvo. 

LEGISLAgAO C IT AD A 

LEI N.0 3.877, DE 30 DE JANEIRO DE 1961 

Federaliza a Escola Superior de Veterinaria, pertencente a Universi- 
dade Rural do Estado de Minas Gerais e da outras providencias. 

Art. 7.° — Observado o disposto nos arts. 2.° a 6.° no que for aplicavel, e, 
tambem, incluida na categoria a que se refere o art. 3.° da Lei n.0 1.254, de 4 
de dezembro de 1950, a Faculdade de Direito de Cuiaba, no Estado de Mato 
Grosso; e escoias indenticas a que se refere o n.0 7 do art. 4.° do Estatuto 
alterado pelo Decreto n" 41.465, de 7 de maio de 1957, passam nas mesmas 
condigoes, a integrar a composigao da autarquia educacionai prevista no art. 15 
da Lei n.0 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960. 

Sala das Sessoes, 12 de outubro de 1961. — Filinto Miiller. 
(As Comissoes de Constituigao e Justiga e de Educagao e Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Sobre a mesa requerimento de 
prorrogagao de licenga. 

Vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 393, DE 1961 

Requeiro a prorrogagao, pelo prazo de 50 dias, da licenga em cujo gbzo me acho. 
Sala das Sessoes, 12 de outubro de 1961. — Ruy Carneiro. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A licenga em que se acha o Sr. 

Senador Ruy Camelro termina a 26 do corrente. 
A prorrogagao solicitada ira ate 15 de dezembro. 
Continuara em exercicio o suplente, Sr. Salviano Leite. 

Votagao, em discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 35 de 1961 
de autoria da Comissao Diretora que revoga disposigao de Resolugao 
n.0 6, de 1960 (Regulamento da Secretarial — projeto incluido em Ordem 
do Dia em virtude de dispensa do intersticio concedida na sessao anterior, 
a requerimento do Sr. Senador Daniel Krieger tendo 

PARECERES (n.0s 469 e 570, de 1961) — da Comissao de Constituigao 
e Justiga favoravel ao Projeto e as emendas — da Comissao Diretora, 
favoravel as emendas. 

Em votagao o projeto, sem prejuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUCAO N.0 35, DE 1961 

Revoga disposigao da Resolugao n.0 6, de 1960, (Regulamento da 
Secretaria do Senado Federal) 

Art. unico — Sao suprimidas, do Quadro a que se refere o art. 8.° da Reso- 
lugao nP 6, de 1960, as expressoes "extintos quando vagarem", referentes aos 
Oficiais da Ata. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Em votagao as emendas, com pare- 
ceres favoraveis. 

Os Srs. Senadores que os aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estao aprovadas. 

Sao as seguintes as emendas aprovadas; 

EMENDA N" 1 

Suprima-se no Quadro a que se refere o art. 8.° da Resolugao n.0 6, de 1960, 
a expressao: "extinto quando vagar", em relagao a um Oficial Bibliotecdrio. 

EMENDA N.0 2 
Acrescente-se no final do artigo: "e aos Oficiais Arquivologistas". 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — A matdria vai h Comissao Dire- 

tora, para a redagao final. 
Estd esgotada a matdria constante da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos para esta oportunidade. 
Vou encerrar a sessao, designando para a prdxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 14, de 1961, de autoria 
do Sr. Senador Caiado de Castro, que restabelece os postos de Almirante-de-Es- 
quadra e Marechal, na Reserva, como dignidade ou titulo (aprovado em l.a dis- 
cussao, com emenda, em 9-8-1961), tendo 

PARECER N ° 499, DE 1961 
Da Comissao de Redafao, oferecendo a redafao do vencido em l.a 

discussao. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 15 horas e 40 minutos.) 



183.a Sessao da 3,a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 13 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

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

— Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Fausto 
Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — 
Argemiro de Figueiredo — Salviano Leite — Novaes Filho — Jarbas Ma- 
ranhao — Ruy Palmeira — Lourival Pontes — Jorge Maynard — Heri- 
baldo Vieira — Ovidio Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — 
Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Lino 
de Mattos — Pedro Ludovico — Colmbra Bueno — Josd Feliciano — 
Filinto Miiller — Caspar Velloso — Saulo Ramos — Irineu Bornhausen 
— Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 35 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. Argemiro de Figueiredo, 3.0-Secretario, servindo de 2.°, precede 

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

O Sr. Gilberto Marinho, 2.0-Secretario, servindo de 1.°, le o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 
N.0 GB-72, do Sr. Ministro da Fazenda, nos seguintes termos: 

Aviso n.0 GB-72 
Em 28 de setembro de 1961 

Senhor l.0-Secretario: 
Tenho a honra de transmitir a V. Ex.a cdpia do Oficio n.0 297, de 6 do cor- 

rente mes, em que a Superintendencia da Moeda e do Credito solicita prorrogagao 
de prazo para preslar informagoes a que ss refere o Requerimento n.0 321, de 1961, 
do Sr. Senador Nogueira da Gama. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.a os protestos da minha alta 
estima e distinta consideragao. — Walter Moreira Sales. 

Ministerio da Fazenda 
Superintendencia da Moeda e do Credito 
Departamento Economico 
DE/DINFE/SERES 
Oficio n.0 61/297 

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1961 
Senhor Chefe do Gabinete: 
Referimo-nos ao Requerimento n.0 321-61, de autoria do Senador Nogueira da 

Gama, encaminhado a esta Superintendencia por despacho de V. S.a de 17 de 
agosto ultimo e que trata de pedido de informagoes sobre o montante em cru- 
zeiros e em ddlares dos saldos dos compromissos financeiros contraldos no exte- 
rior por diversas autarquias e sociedades de economia mista, em diferentes datas. 
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Tsndo em vista que o atsndimento ao solicitado, demanda pesquisas demo- 
radas para coleta dos elementos necessaries, solicitamos-lhe, seja concedida uma 
prorrogagao do prazo de resposta para o dia 31 de outubro prdximo. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V. S.a os protestos de nossa 
estima e aprego. — Casimiro Antonio Ribeiro, Chefe do Departamento. 

Ainda do Ministerio da Fazcnda, n.os 73 e 81, respectivamente: 
Remetendo os esciarecimentos prestados pela Contadoria Geral da Republica, 

peia Divisao do Imposto de Renda e pelo Departamento Administrativo do Ser- 
vigo Publico a respeito do Requerimento n.0 88, de 1961, do Sr. Senador Jefferson 
de Aguiar; 

N.0 81, de 3 de outubro, enviando esciarecimentos prestados pela Carteira de 
Comercio Exterior a respeito do Requerimento n.0 227, de 1961, do Sr. Senador 
Mendonga Clark. 

TELEGRAM AS 

Da Sociedade Rural Brasileira, com sede em Sao Paulo, nos segulntes termos: 
De Sao Paulo SP 4598 117 13 1830 
Senador Auro Moura Andrade 
Senado 
Brasilia DF — 13-7-61 
Tradicional Sociedade Rural Brasileira, com sede Sao Paulo, pede venia cha- 

mar atengao ilustre Senado Republica implicagoes danosas interesses economia 
nacional discussao e aprovagao apressadas, como aconteceu Camara, Projeto 
1837-60, Deputado Fernando Ferrari, referente extensao Leis Trabalhistas meio 
rural. Discussao e aprovagao Camara dois substitutlvos e numerosas emendas 
regime urgencia urgentissima impediu entidades classe agricola estudo e colabo- 
ragao importante demonstrando erros fundamentals projeto que comprometerao 
irremediavelmente atividades agrarias Pais. 

Do Prcsidente da Sociedade Mineira de Psicologia, como segue: 
De Belo Horizonte 6905 103 27 17 
Sr Presidente Senado Federal 
Senado Federal Brasilia — 27-9-61 
Sociedade Mineira Psicologia pede V. Ex.a interferencia sentido sustar 

andamento Projeto 102 de 1961 sobre curso Psicologia e profissao Psicdlogo ate 
chegue &s maos da Comissao de Educagao e Cultura ponderagoes e emendas 
desta sociedade. Referido anexo na forma aprovada pela Camara sd atende in- 
teresse pequeno grupo Sao Paulo, prejudicando todos atuals profissionais que cria- 
ram campo profissional no Brasil. Esta sociedade considera tal projeto referida 
forma prejudicial ciencia e a profissao. Segue carta nossas ponderagoes. Sauda- 
goes cordials. — Pedro Parafita Bessa, Prs. Sociedade Mineira Psicologia — Edi- 
ficio Acaiaca 19.° andar — Belo Horizonte. 

OFfCIOS 

Do Sr. l.0-Secretario da Camara dos Dcputados. n.os 1.597 a 1.599, e 1.604 e 
1.605, encaminhando autografos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 138, DE 1961 
(N.0 49c-B, 1959, na Camara) 

Concede aos radialistas aposentadoria integral aos trinta anos de 
servigo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Serao aposentados pelos Institutes de Previdencia a que perten- 

cerem, com remuneragao integral, os radialistas profissionais que trabalhera 
em empresas de radiodifusao, quando contarem trinta (30) anos de servigo. 
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Art. 2.° — Considera-se radiallsta, para os efeitos desta lei, o profissional de 
empresa de radio ou televisao, que perceba remuneraqao habitual e esteja enqua- 
drado no ambito da categoria profissional dos radiallstas, representada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusao. 

Art. 3.° — A aposentadoria a que se refere a presente lei sera concedida ao 
radiallsta profissional que contar, no minimo, trlnta (30) anos de atividades 
profissionais em uma ou mais empresas radiofonicas. 

Paragrafo unico — A aposentadoria requerida pelo proprio interessado sera 
despachada, no prazo maximo de noventa (90) dias, pela Instituigao de Prevl- 
dencia Social a que estiver filiado o radialista profissional. 

Art. 4.° — Na concessao de aposentadoria sera observado o prazo de caren- 
cia de vinte e quatro (24) meses de contribuicoes prestadas a Instituicao de 
Previdencia Social a que pertencer o segurado. 

Art. 5.° — O tempo de servigo sera computado de acordo com os preceltos 
da legislagao trabalhista e a sua comprovagao se fara pela Carteira Profissio- 
nal, regularmente anotada, pelos registros de empregados exlstentes nas em- 
presas de radiodifusao, atestado do Sindicato de Empregados em Empresas de 
Radiodifusao ou pelas demais provas admitidas em direito. 

Art. 6.° — O valor mensal da aposentadoria correspondera ao salario profis- 
sional vigente na data da concessao do beneficio. 

§ 1.° — Caso a remuneragao do radialista, a epoca da concessao do beneficio, 
seja superior ao salario profissional vigente, a importancia da aposentadoria 
sera fixada na base do salario medio correspondente as ultimas vinte e quatro 
(24) contribuigdes, nao podendo ser inferior ao salario profissional. 

§ 2.° — Os proventos da aposentadoria serao percebidos a partir da data em 
que o segurado se desligar do servigo da empresa. 

§ 30 — Quando o radialista trabalhar simultaneamente em mais de uma 
empresa de radiodifusao, sua aposentadoria sera calculada sobre a soma dos 
salarios de contribuigdes. 

Art. 7.° — O aposentado nos termos desta lei que voltar a exercer emprego 
ou atividade remunerada nao sera segurado em razao desse emprego ou ativi- 
dade. 

Art. 8.° — Nenhuma contribuigao incidira sobre os proventos da aposenta- 
doria, devendo a Instdtuigao de Previdencia Social registrar em separado as 
concessdes deferidas. 

Art. 9.° — Os radialistas profissionais que exercerem suas atividades na 
Agenda Nacional e emissoras oficiais ou autarquicas, _onde sao equiparados _e 
percebem as vantagens dos servidores piiblicos da Uniao e segurados obrigatd- 
rios do Instituto de Previdencia e Assistencia dos Servidores do Estado, serao 
aposentados por esse Instituto, na forma da presente lei. 

Paragrafo unico — A apuragao do tempo de servigo a que se refere este 
artigo sera feita computando-se a atividade radialistica em entidade publica, 
paraestatal e autarquica. 

Art. 10 — Nao se aplica aos segurados do Instituto de Previdencia e Assis- 
tencia dos Servidores do Estado o disposto no art. 8.° 

Art. 11 — O Instituto de Previdencia e Assistencia dos Servidores do Estado 
pagara as aposentadorias concedldas de acordo com a presente lei, cabendo a 
Uniao reembolsa-lo pelas importancias dispendidas. 

Art. 12 — As diividas e omissoes serao resolvidas pelo Ministerio do Traba- 
Iho, ouvido previamente o Departamento Nacional de Previdencia Social e o 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusao. 

Art. 13 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario. 

(As Comlssoes de Legislagao Social, de Servigo Public© Civil e de 
Finangas.) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 139, DE 1961 
W.0 1.335-B, DE 1959, na Camara) 

Concede pensao especial de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mensais 
a viuva do poet a e jornaiista Antonio Boto. 

O Congresso Nacional deer eta: 
Art. 1° — t, concedida pensao especial de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) 

mensais a Sra. Carminda da Conceigao Silva Rodrigues Boto, viiiva do poeta e 
jornaiista Antonio Boto. 

Art. 2.° — A pensao ora assegurada sera paga pelo Tesouro Nacional, a conta 
da dotaijao destinada a pensionistas da Unlao. 

Art. 3.° — A presente lei entrara em vigor na data de sua publicaeao, revo- 
gadas as disposigoes em contrario. 

A Comissao de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 140, DE 1961 
(N.0 2.861-B, de 1961, na Camara) 

Concede isengao dos impostos de importagao e de consumo para o 
equipamento de um orgao litiirgico doado ao Coiegio Santa Marcelina, 
do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — concedida isengao dos impostos de importagao e de consumo 

para o epuipamento de um orgao litiirgico produzido por "Detlef Kreuker Orger- 
bau"" (fabrlca de orgaos para climas tropicals), de Bracrede — Westiulla. Ale- 
manha, adqulrldo, por doagao, pelo Coiegio Santa Marcelina, do Rio de Janeiro, 
independente de licenga previa e de cobertura cambiaL 

Paragrafo unico — O referido instrumento musical, especialmente projetado 
para aquele educandario, foi doado pela Congregagao das Marcelinas, com sede 
no "Institute Marcelina", de Milao, Italia. 

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

(A Comissao de Finangas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 141, DE 1961 
(N.0 1.228-B de 1961, na Camara) 

Regula a prestagao do servigo militar por estudantes. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Os estudantes cursando a 2.a e 3.a series do ciclo colegial e os alunos 

das Escolas Superiores, quando convocados para prestagao do Servigo Militar, 
serao incorporados nos CPOR, ou outras organizagoes com a mesma finalidade 
existentes no municipio onde estiverem frequentando esses cursos. 

Art. 2.° — Os estudantes referidos no art. 1.°, que nao forem incorporados 
nos CFOR ou outras organizagoes com a mesma finalidade, por falta de vaga ou 
inexistencia dessas organizagoes no municipio onde estiverem frequentando seus 
cursos, serao incluidos na Reserve do Exercito e farao jus ao certificado de 3.a 

Categoria. 
Art. 3° — A transferencia dos estudantes referidos no art. 1.° das escolas 

situadas em municipio sede de CPOR ou NPOR, para outras localizadas em mu- 
nicipio onde nao existam essas organizagoes militares, so tera validade para 
efeito do art, 2.°, quando se processar: 

a) por motive de doenga; 
b) por mudanga de residencia dos pais ou responsaveis diretos; 
c) por necessidade do servigo quando forem funcionarios piiblicos. 
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Art. 4.° — Revogam-sa as dlspositjoss em contrario. 
(A Comissao de Seguranca Nacional.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 142, DE 1961 
(N.0 2.181-B, de 1960, na Camara) 

Cria a Escola Agrotecnica "Antonio Versiani Athayde", no Estado 
de Minas Gerais, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — criada, no Ministerio da Agricultura, a Escola Agrotecnica "An- 

tonio Versiani Athayde", com sede em Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, 
subordinada a Superintendencia do Ensino Agricola e Veterinario, para minis- 
trar os cursos previstos no Decreto-lei n.0 9.613, de 20 de agosto de 1946 — Lei 
Organica do Ensino Agricola. 

Art. 2.° — Para atender as despesas com a construcao da Escola criada na 
presente lei, os Orgamentos da Repiiblica, a partir de 1982, oonsignarao verba 
especifica minima de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhdes de cruzeiros). 

Pardgrafo unlco — A partir da instalacao da Escola, a verba referlda neste 
artigo serd consignada a sua manutengao. 

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

(As Comissoes de Constituigao e Justiga, de Agricultura, de Educa- 
gao e Cultura e de Finangas.) 

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

Sobre a mesa requerimento de informagoes, que vai ser lido pelo Sr. IP-Secre- 
tario. 

E lido e deferido o segulnte 

REQUERIMENTO N.0 394, DE 1961 

Senhor Presidents: 

Nos termos do Regimento Intemo, venho requerer a Vossa Excelencia sejam 
solicitadas do Ministerio da Industria e do Comercio as seguintes informagoes; 

1.°) Dentro do piano urbanistico tragado para a area de terras adquiridas 
para a construgao do "Bairro Eqiiitativa", em Vicente de Carvalho, no Rio de 
Janeiro, Estado da Guanabara (Clausula XI do contrato de locagao de servigos 
firmado a 16-9-57 com a "Tekton Construtora S.A."), 

a) quantas unidades (residencias, apartamsntos e lojas) foram pro- 
gramadas, quando contratados os servigos profissionais da "Tekton"? 

b) quantas unidades (residencias, apartamentos e lojas), alem das 
supra-referidas, comporta a referida area, dentro do mesmo piano urba- 
nistico? 

2.°) Via autenticada do "estudo economico-financslro do empreendimento e 
respectivos pianos da propaganda e venda", apresentados pela "Tekton Constru- 
tora S.A.2, por forga do contrato firmado a 7 de outubro de 1957 com "A Eqiii- 
tativa"" (alinea ""e"" da Clausula V); 

3.°) Copia do projeto da obra, com seus datalhes, e fotocopia da llcenga e 
aprovagao do projeto; 

4.°) Piano do andamento das obras, desde a data de sua aprovagao, com os 
detalhes do progresso mensal, ate a presente data, com quadros demonstrativos 
do pessoal e material empregados mensalmente; 
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5.°) Quadro comparative, entre; 
a) o custo total orgado para o empreendimento e o realmente des- 

pendido, proporcionalmente a parts do programa realmente executada; 

b) o custo do metro quadrado de obra orgado, e o realmente despen- 
dido; 

c) o custo total da obra ja executada, esclarecendo qual seja, e o 
custo total da obra a executar, esclarecendo tambem qual seja; 

6.°) Informar se, com pessoal, material e numsrario previsto seria exeqiii- 
vel a conclusao da obra no prazo de 12 (doze) meses, convencionado no contra- 
to de locagao de servigo com a "Tek'.on", Clausula XI — No caso afirmativo, 
esclarecer porque motivo nao foi colocado a disposicao dessa firma o necessario 
para essa exeqiiibilldade (pessoal, matsrial e numerario); 

7.°) Kxamlnando o que existe contabilizado na "A Eqiiitativa", informar: 
a) quanto e como foi despendido na obra, ate a presente data; 
b) quanto e como recebeu "A Eqiiitativa" pela venda das unidades, 

dlscriminando os montantes por unidade vendida; 
c) quanto e como devera receber ainda pela venda dessas unidades, 

discrlmlnando os montantes por unidade vendida; 
8.°) Se procedente a infragao convencional pela nao entrega de unidades 

devidamente concluidas, ate 28-6-61, em quanto importara a totalidade das 
indenlzagoes por perdas e danos, considerado o valor locativo atual vlgente em 
Vicente de Carvalho, como base dos "lucres cessantes", e considerado a elevagao 
mensal desse valor, num period© de doze meses, normal para solugao de uma 
agao em juizo? 

9.°) Cdpia da carta datada de 31 de julho de 1961, remetida pela "Tekton 
Oonstrutora S.A." a "A Eqiiitativa" e protocolada nessa empresa na mesma data, 
pela qual a "Tekton" presta contas dos efeitos da paralisagao da obra e das suas 
conseqiiencias; 

10) Quais as providencias tomadas pela "A Eqiiittiva", em atendimento ao 
despacho da Presidencia da Repiiblica no Memorial que essa autoridade foi 
apresentado por um grupo de 52 compradores de unidades do Bairro "A Bqui- 
tativa", datado de 3 de abril de 1961, e encaminhado a essa empresa, via Minis- 
tro da Indiistria e do Comercio; 

11) Qual o piano da "A Eqiiitativa" quanto ao destino que pretends dar as 
obras ou ao resto da construgao do "Bairro A Equitativa', inclusive com relagao 
as unidades programadas, em construgao ou a construir, ainda nao compro- 
missadas. 

Sala das Sessoes, 10 de outubro de 1961. — Gilbert© Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A Mesa defere o Requerimsnto. 
Na forma do disposto no art. 329, letra b, do Regimento Interno, ficam sobre 

a mesa, para recebimento de emendas, durante o prazo de tres sessoes, a partir 
da que se seguir a presente, os Anexos e Subanexos do Projeto de Lei que estima 
a Receita e fixa a Despe.sa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 cujos 
avulsos foram hoje distribuidos, a saber: 

Subanexo nP 4.10 — Mlnisterio da Aeronautica; 
Anexo nP 5 — Poder Judiciario; 
Subanexo nP 2.01 — Camara dos Deputados. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — No expediente lido figura oficio do 
Sr. Ministro da Fazenda, transmitindo solicitagao da Superintendencia da Moeda 
e do Credito no sentido da prorrogagao do prazo para a prestagao de informa- 
goes pedidas pelo Sr. Senador Nogueira da Gama em seu Requerimento nP 321, 
de 1961. 
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Se nao houver manifestaQoes em contrario, a Mesa oficiara ao Sr. Minis- 
tro, concedendo a prorrogacao pedida, pelo prazo de um mes. 

Ha oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos. 
O SR. SAULO RAMOS — Senhor Presidente, o Senado, por expresslva 

votacao, acolheu a indicagao do Sr. Dr. Sette Camaxa para Embaixador em 
Genebra. Surgiu a indicagao, quase simultanea de Sua Excelencia para ocupar as 
funQoes de Prefeito de Brasilia. O eminente homem publico, com espirito de 
verdadeira brasilidade, nao vacilou em aceitar novas fungdes, trocando a tran- 
qiiila e honrosa mlssao de embaixador pelas responsabilidades asperas da Prefei- 
tura de Brasilia. 

O Senado, estou certo, acolhera com simpatia o gesto do Embaixador, que, 
na sua rapida e vitoriosa carreira publica, ja o consagrou como um dos grandes 
vultos da diplomacla brasileira. Ex-Prefeito do antigo Dlstrito Federal e ex- 
Governador do Estado da Guanabara, soma experiencia para concluir, consolldar 
e dar prosseguimento as orbas da cidade, dando-lhe tambem alma e vida mals 
humana. A construgao de Brasilia atesta a capacidade realizadora de um povo 
e, com a transferencia dos Poderes da Republica, para o Planalto Central, o Pais 
fez um esforgo no sentido de realizar sua verdadeira integragao nacional. Brasilia, 
para consolidar-se como capital, representou, representa e representara renun- 
cias e sacrificios para o povo brasileiro e, principalmente, para os cidadaos que 
aqui vieram, como pioneiros, ou trazidos por forga de suas fungoes piiblicas. 

O gesto de desprendimento do Embaixador Sette Camara estimula e acalenta 
todos aqueles que, em Brasilia, lutam com denodo e patriotismo para que a Nova 
Capital se torne uma realidade patrla e venha a ser cerebro, coragao e pulso da 
nacionalidade. 

Neste limiar de grandes transformagoes culturais, sociais, politicas e econo- 
micas para o povo brasileiro, Brasilia, espiritualmente, fez o ingresso na historia, 
na consolidagao do regime democratico, para acolher o novo slstema de govemo 
parlamentarista. Sistema administrative de associagao e responsabilidades im- 
plantado no Pais, gragas ao isolamento de Brasilia que evitou o contato dos 
homens responsaveis pelo destine do Pais com as populagoes exaltadas dos 
grandes centres. 

Brasilia, entretanto, esta abandonada. Suas obras, parallsadas. E necessl- 
dade imperiosa o prosseguimento das mesmas. Brasilia, para ser construida, 
representou sacrificios e sera onerosa, muito embora venha a ser, no future e a 
longo prazo, autofinanciavel. 

A atual crise que asfixia, intranquiliza e empobrece as populagoes aqui resi- 
dentes merece, nao so a atengao do futuro Governador da cidade, como toda a 
dedicagao e apoio do Govemo federal. 

As grandes rodovias Brasilia—Belem, Brasilia—Acre e Brasilia—Fortaleza 
estao abandonadas, com seus leitos e obras de arte destruidas pelas intemperies 
e estarao intransitaveis, na proxima estagao chuvosa. As construgoes de rodovias 
de abastecimento ligando todos os municipios goianos a Nova Capital estao 
relegadas ao esquecimento. 

O poder publico e autarquico paralisa obras e nao paga seus empreiteiros. 
A iniciativa privada, por falta de criterios, esta desestimulada. As invasoes dos 
desajustados, construindo favelas, ameagam o bem-estar social, constltuindo 
calamidade publica. Surgem nucleos populacionais de marginados e nomades e 
as cidades satelites crescem desordenadamente. A Cidade Livre ou Nucleo Ban- 
deirante, apesar da solugao inteligente e energlca do operoso e dinamlco Prefeito 
Paulo de Tarso, continua sendo problema administrativo. 

Os ocupantes da Asa Norte, sem luz e esgoto, nao recebem tambem os finan- 
ciamentos prometidos para a construgao e adaptagao de suas casas comerclais. 
Desorientados, liquidam os estoques de mercadorlas abaixo do prego de custo, 
abandonando suas iniciativas. Erros palmares de construgao e urbanizagao en- 
feiam Brasilia. Basta citar a W-3 com locagao errada. Casas residenciais com 
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fundos para essa Avenida. Esse erro monumental precisa ser corrigido com nova 
urbanizagao e nao com reparos que mais atestam o descaso e irresponsabilidade 
dos sens executores. 

Sao tantas as criticas que poderao ser formuladas em relagao a construcao de 
Brasilia que so nos resta a esperanga de que os novos administradores do Distrito 
Federal e da NOVACAP colimem com as aspiradas iniciativas nas quais repousam 
as esperangas do Brasil. 

Sr. Presidente, congratulo-me com o Governo da Republica, pois nao poderia 
haver mais feliz escolha e indica?ao a do Embaixador Sette Camara, cujo espirito 
de brasilidade trocou as comodidades e honrarias da Embaixada de Genebra pelo 
aspero, dificil e laborioso cargo de Prefeito de BrasUia. (Muito bem!) 

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

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, a iniciativa 
da criagao do Servigo de Alimentagao da Previdencia Social (SAPS) foi recebida 
sob os mais francos aplausos dos trabalhadores do Brasil. Era aspiragao do tra- 
balhador nacional instalar restaurantes dessa entidade nas diversas Capitals e 
cidades mais importantes do Pais. 

O Servigo de Allmentagao da Previdencia Social, um dos organismos de que 
dlspoe o Governo para combater o alto custo de vida, tem por finalidade adquirir, 
nas fontes de produgao, generos alimenticios de primeira necessidade para venda 
direta ao povo, evitando assim o intermediario, fator de encarecimento das 
utilidades. 

Seria, portanto, elemento indispensavel a qualquer Governo para enfrentar o 
alto custo de vlda. 

Na Capital do meu Estado, instalou-se, naquela oportunldade, um restaurante 
do SAPS, grandemente conhecido e procurado, ao qual anonimamente compared 
quando Deputado estadual, para Investigar as suas condigoes de funcionamento. 
Verifiquei que os generos all apresentados eram de primeira qualidade, e atendmm 
perfeltamente as necessidades das classes trabalhadoras do Para. Em Belem, 
cidade atualmente com mais de meio milhao de habitantes e grande numero de 
operarios, o restaurante que ali fora instalado se acha fechado para reparos ha 
dois anos, embora ha sels meses tenha ultimada a sua restauragao. Imimeros 
tem sido os apelos no sentido da sua reabertura, infelizmente sem qualquer 
resultado. 

Recentemente esteve de passagem por esta Capital, em viagem para o Rio 
de Janeiro, o Sr. Arquilau Monteiro, Presidente do Sindicato das Industrias de 
Calgados, tratando de interesses da classe. S. S.a procurou-me, na ausencia do 
Senador Paulo Fender que se encontrava no Estado, para trazer o veemente 
apelo dos trabalhadores de Belem, aflm de que o Sr. Ministro do Trabalho reabra, 
no menor prazo possivel, o restaurante do SAPS, naquele Estado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 

Novaes Filho (Pausa.) 
Nao esta presente. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Jose 

Feliciano. 
O SR. JOSE FELICIANO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz o art. 15, 

item 6.° do § 4.° da Constituigao Federal que: 
"A Uniao entregara aos Municipios, excluidos os das Capitals, 10% 

do total que arrecadou do imposto de que trata o item IV, feita a distri- 
buigao em partes iguais e aplicando-se, pelo menos, metade da importan- 
cia em beneficio de ordem rural." 

As dlficuldades financeiras do Governo Federal sao notdrias, principalmente 
com as crises que vem abalando a Nagao. As Prefeituras Municipals tem tambem 
as suas dlficuldades. 
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Estamos no correr do mes de outubro sem que o Ministerio da Fazenda tivesse 
efetuado o pagamento aos municipios da quota do Imposto de Renda, o que nor- 
malmente deveria realizar-se nos primeiros dias do 2° semestre. 

A epoca chuvosa ja se aproxima e os prefeitos municipals, que passam as 
maiores dificuldades financeiras na epoca da seca, sofrem, nos periodos chuvosos 
do ano as limitagoes de precisar aplicar metade da quota do Imposto de Renda em 
beneficios de ordem rural, em circunstancias totalmente desfavoraveis e tempo 
exiguo. 

Estradas, pontes, predlos rurais sao as construcoes que os Prefeitos destinam 
para o interior dos municipios a fim de cumprirem o preceito constitucional. 
Essas rodovias, em gerai pioneiras, ou de caracteristicas inferlores, tern no periodo 
chuvoso o seu custo muito aumentado. As pontes sobre os rios sofrem parallsatjao, 
no seu trabalho, em virtude das enchentes ou do aumento de volume de agua. 

As construgoes dos predios escolares se ressentem das consequencias de meios 
de transports dificeis e, realmente penosos. Tem-se que levar em conta ainda 
que o material usado nessas construgoes e, em geral fabricado nas proximidades 
do local da construgao, por processes primitivos e rotineiros so podendo ser traba- 
Ihado durante o estio. 

Outros encargos se apresentam, quando ha atraso no pagamento da referida 
quota. Os langamentos na escrituragao da Prefeitura sao feltos com inconvenien- 
cias de ordem contabil, exclusivamente para o atendimento das normas de conta- 
bilidade publica. A documentagao comprobatoria das despesas tambem e sujeita 
a inexatidao de datas. E tudo como resultado do atraso no pagamento do 
Imposto de Renda. 

Diante do que foi exposto, requeremos, nos termos do art. 212, letra "a", do 
Regimento Interno, as seguintes informagoes ao Ministerio da Fazenda: 

1.° — Por que o Ministerio da Fazenda nao realizou no inicio do 2.° semestre 
dos anos anteriores, o pagamento das quotas do Imposto de Renda destinadas aos 
municipios, sabendo-se que o levantamento e o numerario correspondente ja sao 
conhecidos nessa epoca do ano? 

2.° — No corrente exercicio por que ainda nao foi efetuado esse pagamento? 
Era o que tinha a dizer. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa o requerlmento do Sr. 
Jose Feliclano, que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

E lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 395, DE 1961 
Senhor Presidente: 
Diz o art. 15, item 6.° do § 4.° da Constitulgao Federal que; 

"A Uniao entregara aos Municipios, excluidos os das Capitals, 10% 
do total que arrecadar do imposto de que trata o item IV, feita a distri- 
buigao em partes iguais e aplicando-se, pelo menos, metade da importan- 
cia em beneficios de ordem rural." 

As dificuldades financeiras do Governo federal sao notorias, principalmente 
com as crises que vem abalando a Nagao. 

As Prefeituras Municipals tambem tern as suas dificuldades. 
Estamos no correr do mes de outubro sem que o Ministerio da Fazenda 

tivesse efetuado o pagamento aos municipios da quota do Imposto de Renda, o 
que normalmente deveria realizar-se nos primeiros dias do 2.° semestre. 

A epoca chuvosa ja se aproxima e os prefeitos municipals que passam as 
maiores dificuldades financeiras na epoca da seca, sofrem, nos periodos chuvosos 
do ano as limitagoes de precisar aplicar metade da quota do Imposto de Renda 
em beneficios de ordem rural, em circunstancias totalmente desfavoraveis e em 
tempo exiguo. 
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Estradas, pontes, predios rurais sao as construgoes que os Prefeitos destinam 
para o interior dos municipios a fixn de cumprirem o preceito constitucional. 
Essas rodovias, em gerai pioneiras, ou de caracteristicas inferiores, tem, no periodo 
chuvoso o sen custo muito aumentado. As pontes sobre os rios sofrem paralisaijao, 
no sen trabalho, em virtude das enchentes ou do aumento de volume de agua. 

As construgoes dos predios escolares se ressentem das conseqiiencias de meios 
de transporte dlficeis e, realmente, penosos. Tem-se que levar em conta ainda 
que o material usado nessas construgoes, e em gerai, fabricado nas proximidades 
do local da construgao, por processes primitivos e rotineiros so podendo ser traba- 
Ihado durante o estio. 

Outros embaragos se apresentam, quando ha atrazo no pagamento da refe- 
rida quota. Os langamentos na escrituragao da Prefeitura sao feitos com incon- 
veniencia de ordem contabil, exclusivamente para o atendimento das normas de 
contabilidade publica. A documentagao comprobatoria das despesas tambem e 
sujeita a inexatldao de datas. E tudo como resultado do atrazo no pagamento 
do Imposto de Benda. 

Diante do que foi exposto, requeremos, nos termos do art. 212, letra "a", do 
Reglmento Interno, as seguintes informagoes do Ministerio da Fazenda: 

1.° — Por que o Ministerio da Fazenda nao realizou, no inicio do 
2.° semestre dos anos anteriores, o pagamento das quotas de Imposto de 
Renda destinadas aos municipios, sabendo-se que o levantamento e o 
numerario correspondentes ja sao conhecidos nessa epoca do ano? 

2.° — No corrente exercicio, por que ainda nao foi efetuado esse 
pagamento? 

Sala das Sessoes, 13 de outubro de 1961. — Jose Feliciano. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador 

Salviano Leite. 

O SR. SALVIANO LEITE — Sr. Presidente, e fora de duvida, esta a minha 
Impressao sincera e leal que, de modo gerai, o Governo presente, o do preclaro 
Sr. Presidente Joao Goulart, vem agindo com louvavel acerto na escolha das 
pessoas para preencherem os quadros da Administragao Publica, acerto que, 
manda tambem a justiga proclamar, ficou o Pais devendo ao Sr. Janio Quadros, 
nos sete meses do seU 'Governo. Assim, nao so nas autarquias como nas entidades 
estatais e paraestatais, no Banco do Brasil, no Banco Nacional do Desenvolvi- 
mento Economico, nasrCaixas Economicas, na Prefeitura de Brasilia, os nomes 
indicados para os postos de diregao, sao todos do melhor padrao moral, da 
malor competencia t^cnica e conhecedores profundos dos assuntos e problemas 
inerentes &s fungoes que passaram a desempenhar. 

Vemos, por exemplo, no Institute do Agucar e do Alcool o Sr. Leandro Maciel, 
homem sabidamente dlgno e honrado, ser sucedido pelo Ministro Edmundo Bar- 
bosa da Silva, de quern me eximo de falar, porque ontem o nosso brilhante 
companheiro, o cavalheiresco Senador Novaes Filho, que nesta Casa honra a 
representagao de Pernambuco, fez-lhe o elogio e aplaudiu o ato do Governo que 
o nomeou. Vemos, ainda, ser designado para a Presidencia do Banco Nacional do 
Desenvolvlmento Economico um homem relativamente desconhecido, porque do 
extremo sul do Brasil, mas que, nao ignoramos, como Secretario das Finangas do 
Governo Leonel Brlzzola foi um timoneiro seguro na condugao da nau financeira 
do Estado, em momento dificil, talvez o mais critico da vida economica do Rio 
Grande do Sul, isto porque muitas das suas fontes de riqueza e de produgao 
chegaram quase ao pauperismo, por forga de circunstancias varias. 

Pols bem, Sr. Presidente, nas maos seguras do Dr. Leocadio An tunes esta 
o instrumento principal de credito, o instrumento que, hoje, dinamiza em grande 
parte a vida economica do Pais. 

Nas Caixas Economicas Federais, setor que conhego bem de perto, porque 
nele convivo M quase quinze anos, tambem os nomes escolhldos para os postos 
de diregao nao tem sido menos felizes. Para a Caixa Economica Federal de Sao 
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Paulo foi escolhido o Dr. Favorino Pereira, elemento de primeira classe, classifi- 
cagao essa que conquistou no esforgo, no trabalho e na dignidade com que ha 
muito tempo dlrige uma das Carteiras daquela grande instituigao. 

Na Caixa Economica Federal do Rio de Janeiro, foi indicado para presidi-la 
um seu antigo servidor, o Dr. Jeronimo Castilho, que ha quarenta anos trabalha, 
com dedicagao e amor, em prol do engrandecimento do grande institute de credito 
popular do Estado da Guanabara. 

Para a Caixa Economica Federal de Brasilia foi nomeado um homem digno, 
o Dr. Baeta Neves, patriota ja experimentado em altas fungoes administrativas. 

For fim, citarei, neste setor, o aproveitamento para o Conselho Superior das 
Caixas Economicas Federals do Dr. Olinto Fonseca, antigo Dire tor da Caixa 
Economica Federal do Rio de Janeiro, homem ainda mogo, culto, social e de 
bom-senso daquele bom-senso que e a caracteristica e ao mesmo tempo aureola 
dos filhos de Minas Gerais. 

Mencionarei ainda, Sr. Presidente, em piano mais alto, os nomes dos juristas 
Evandro Lins, que por sinal ha poucos minutos esteve visitando esta Casa, Antonio 
Balbino e, tambem, o do Professor Hermes Lima; o do Mlnistro Jose Sette Camara 
Filho, cujo elogio foi hoje feito aqui pelo nosso eminente companheiro, Senador 
Saulo Ramos, e por fim ao que me lembro, cito o nome do Sr. Francisco Laranja 
para Diretor da NOVACAP. 

Desse modo, aqui estou para formular o desejo de que o Presidente Joao 
Goulart continue a governar nesse passo acertado, escolhendo para os altos postos 
administrativos, como o tern feito, homens do valor dos que acabo de citar, 
embora saiba ser realmente dificil para S. Ex.a, pois muitas vezes e quase sempre 
o interesse politico oblitera e entrava a consciencia, fazendo com que a escolha 
nem sempre recaia sobre o melhor. 

Acredito, porem, Sr. Presidente, que o jovem Chefe da Nagao nao se desviara 
desses rumos, escolhendo entre os bons o melhor, selecionando o merito e o valor, 
embora tal procedimento possa gerar insatisfagao e ate a ira daqueles que forem 
contrariados. 

Se S. Ex.a nao escolher bem os homens para os postos-chaves, os agitadores 
da onda sebastianista que se esta encapelando para trazer na sua crista, de 
retomo, o Sr. Janio Quadros, aproveitarao o tema para consecugao dos seus 
desejos. Pego a Deus nao se realizem, pelo bem de nossa tranqullidade, pela paz 
da familia brasileira, a quern a remincia impensada e impatriotica do ex-Presi- 
dente Janio Quadros quase jogou nas desgragas de uma guerra civil. 

Era o que tinha a dlzer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha mais oradores inscritos. 
O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, pego a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Coim- 
bra Bueno. 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, hd algumas semanas, estando 
em Sao Paulo, five oportunidade de ouvir num programa da Televisao Tupi, a 
leitura de artigo de fundo, em seguida, publicado no Correio Paulistano daquela 
capital. 

Reputo esse artigo, de autoria do renomado jomalista Maun'cio Loureiro da 
Gama uma sumula tao bem feita da situagao atual que passo a le-lo, juntamente 
com a mensagem do Govemador Carvalho Pinto ao povo brasileiro, bem como 
a entrevista concedida recentemente pelo Presidente da UDN, Sr. Herbert Levy, 
para que constem dos Anais do Senado, tal a importancia de que tais pronun- 
ciamentos se revestem nesta hora, para esclarecimento da opiniao publica em 
relagao a renuncia do ex-Presidente Janio Quadros. 

O artigo a que me refiro estd vasado nos seguintes termos; 
Um dos temas mais fascinantes do ultimo Congresso dos Jomalistas 

foi este: o do dever de a imprensa dizer sempre a verdade, enuncid-la 
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de modo honesto, sem subterfugios e sem se curvar a interesses subal- 
ternos. 

fi possfvel isso? 
Talvez. Esse anseio serd viavel, provavelmente, num regime ideal, de 

liberdades autenticas e nao de fementidas liberdades. Num regime que 
nao tenha as vilezas do capitalismo nem as tropezas do totalitarismo 
comunista. 

Sob mais de um aspecto, o capitalismo burgues e o totalitarismo das 
ditaduras comunistas se parecem muito. 

Examinem o assunto, por exemplo, do ponto de vista das tecnicas 
publicitdrias de que se valem os donos da vida, no regime capitalista, 
e os donos da situagao, no regime comunista. Cara de um, focinho de 
outro. 

Dir-se-ia que os dois regimes aprenderam com Goebbels a arte cinica 
da estupidificagao das massas, utilizando-se da mentira ou das falsas 
verdades atravds dos jornais, do radio e da televisao. 

Com a maquina nas maos, os donos da vida e os donos da situagao, 
nos dois mundos em que se dividiu o mundo, fazem e acontecem, derra- 
mando dia e noite, sobre o receptaculo das almas ingenuas ou desavisadas, 
as palavras de ordem, os "slogans", as falsas verdades ou mesmo as men- 
tiras, os preconceitos, os pressupostos, os ressentimentos, os ddios, as 
iras, as prevengoes. 

A propaganda, em tais termos, nao edifica homens nem modela cons- 
ciencias e caracteres. Faz automatos. A propaganda, em termos capita- 
listas ou comunistas, tornou-se assim uma especie execrdvel de tecnicismo 
politico, de totalitarismo, ora a servigo da direita, ora a servigo da es- 
querda. "£) preciso — dizia ha tempos um critico c^tico em face do statu 
quo — inculcar iddias e nomes a martelo. fi preciso repetir fdrmulas tim- 
panicas para conseguir a hipnose de um povo. Esse e um dos tragos mais 
caracteristicos e mais repulsivos da politica imoral: o uso da mentira 
como principal motor do regime". 

Ou, se preferem, o uso da propaganda, em termos pavlovianos, para 
condicionar exclusivamente os reflexos imbecis desejados pelos donos da 
vida e pelos donos da situagao. 

Eis uma das conseqiiencias mais tragicas disso tudo: o exercicio da 
liberdade entra em recesso. 

a seguinte mensagem do Governador Carvalho Pinto: 
"Raras vezes, no desempenho do meu mandate, quebrei o silencio 

das minhas tarefas de governo, para algar a voz de Sao Paulo aos cena- 
rios mais amplos da Eepiiblica. Homem do trabalho, instrumento obscuro 
da vontade do povo e interprete das suas esperangas de paz, de justiga 
e progresso, como governador do Estado, tenho consagrado todo o meu 
tempo ao estudo dos problemas sob minha responsabilidade e ao plane- 
jamento em termos nacionais das respectivas solugoes. Avesso por indole 
a notoriedade facil, jamais freqiientei as ribaltas da demagogia ou aceitei 
provocagoes dos que as praticam. Entretanto, as vozes autenticas do povo, 
no indistinto clamor do seu sofrimento, essas, desde os primeiros passos 
da minha vida publica, marcaram, para sempre, a minha sensibilidade 
politica. E porque me constrange denunciar problemas sem apontar so- 
lugoes, ou proclamar os males sem indicar os remedios, prefer! elaborar 
o meu Piano de Agao e, para realiza-lo, dedicar-me, de corgo e alma, a 
continuidade do trabalho fecundo e silencioso. 

Quando, pordm, a Nagao brasileira, convalescente da grave crise que 
a envolveu, ainda presa da perplexidade que a atingiu, parece sentir-se 
insegura do seu roteiro, ougo a voz da minha consciencia e a compreendo 
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sintonizada com a consciencia de Sao Paulo, que me convoca para falar 
ao Brasil. 

E, assim, vencido o meu silencio, confio que estas palavras ganhem, 
no coragao do povo brasileiro, o sentido e a ressonancia de renovada 
esperanga no destino da Patria. Nas horas dificeis, mais lucida se faz a 
vocagao de Sao Paulo, dentro do Brasil. Dos vinculos que compoem a 
unidade nacional — sintese de valores espirituais e harmonia de interesses 
comuns — nasce a constante solidariedade de Sao Paulo a Pederagao. 
£ esta solidariedade que justifica o meu pronuncfamento. i 

A RENOVAQAO 
Homem de Estado que conhece as origens do seu mandato, sei que 

as raizes do meu governo alimentam-se na seiva de um movimento po- 
pular, que nasceu em Sao Paulo e ganhou a Nagao, no impeto invencivel 
de sua forga renovadora. Tenho como certo, porem, que a renuncia do 
Sr. Janio Quadros — figura que simbolizou um dos mais belos movimentos 
de nossa Histdria, e em prol do qual empenhamos o melhor dos nossos 
esforgos e tantos sacrificios realizamos — nao truncou a marcha do povo 
brasileiro. No itinerario do nosso desenvolvimento, no rumo da nossa I 
emancipagao economica e na efetivagao de reformas sociais que o Brasil 
reclama, a ausencia de um nao cerceia o caminho de todos. 

Ao contrario, a todos incumbe neste instante, governantes e governados, 
respeitando a soberana decisao das urnas de outubro, que rasgaram a 
nossa Patria o caminho da renovagao, posseguir com redobrada energia 
na defesa dos ideais entao triunfantes e ja definitivamente incorporados ] 
ao nosso patrimdnio civico. 

A democracia brasileira venceu a crise. Uma a uma, dissolvem-se as 
ameagas que escureciam os horizontes da Nagao. A prudencia politica, 
que e apanagio dos povos amadurecidos, aconselhou a alteragao do pro- 
prio sistema de governo. E, recem-instituido, como solugao de emergencia, 
o parlamentarismo entra em funcionamento, firmando-se o novo governo i 
da Republica em bases democraticas, como reflexo que e da representagao 
nacional. 

Atento a realidade dos fatos, nao dcsejo, nesta hora, discutir teses de 
direito constitucional e, menos ainda, convocar o povo para o debate 
inoportuno. No futuro, em momentos mais tranqiiilos, podereraos sopesar, 
em face de resultados praticos, as conveniencias deste ou daquele sistema. ' 
Nesta altura, porem, o que a ninguem e licito, sob pena de traigao aos i 
interesses nacionais, e recusar o seu concurso para a estabilidade demo- 
cratica e a pacificagao do Brasil. Mais que a formulagao constitucional 
do sistema, o que importa agora sao os problemas que devem ser equa- 
cionados, sem tardanga e com coragem, pelo Governo da Republica, pro- 
blemas de cuja solugao depende a sorte deste Pais, como, por exemplo, 
o da integragao do Nordeste no processo do desenvolvimento nacional. 

MISSAO DE SAO PAULO j 
Aos brasileiros que me ouvem, ate onde possam chegar as minhas 

palavras, quero assegurar que o meu Estado de Sao Paulo nao ficara 
ilhado na paz de que desfruta ou no trabalho constante em que se em- j 
penha. Outro e o roteiro do seu destino, outro e o sentido da sua missao. 
Aqui no planalto de Piratininga, nas vicissitudes da nossa Histdria, for- 
mamos indestrutivel, a nossa vocagao de unidade nacional. E sabemos 
que a ordem publica, a paz social, a estabilidade do regime e o desen- 
volvimento economico sao bens indivisiveis. Ou eles ganham dimensdes 
nacionais na sustentagao da integridade da Pdtria, ou se desgastam. Ou se 
transformam em valores permanentes de um patrimdnio comum e na- 
cional, ou se enfraquecem, sem resistencia para defender a democracia 
e a liberdade contra a tirania e o despotismo que rondam, pela direita ou | 
pela esquerda, as nagoes empobrecidas e as multidoes sem esperanga. 
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Para assegurar justas solugoes nacionais as nossas dificuldades, sabe- 
remos, fidis aos principios cristaos ainda agora reafirmados na "Mater 
et Magistra", repelir as fdrmulas de importagao ou os esquemas extre- 
mistas, que aviltam a criatura humana e nao se adaptam as nossas reali- 
dades. 

Mais do que nunca, na atual conjuntura, convengo-me de que o nosso 
povo acelera o ritmo do trabalho que cria a riqueza social — social pela 
crescente participagao de todos os brasileiros nos beneficios da cultura 
e da civilizagao que estamos construindo neste recanto da Amdrica. As 
etapas mais duras ja foram vencidas. Superamos o pessimismo que este- 
riliza e a estagnagao que deteriora. Ultrapassamos as fases de monocul- 
tura. Diversificamos a agricultura. E o surto de industrializagao ai esta, 
como um arrepio de vida nova, que acorda e aproveita o iraenso potencial 
das energias contidas no corpo desta Nagao. Nao esmorece jamais o es- 
pirito empreendedor da nossa gente. Prosseguimos no encalgo de um ponto 
de equilibrio e sabedoria entre justas reivindicagoes sociais e o indispen- 
savel estimulo aos investimentos particulares. Defendendo, com sobran- 
ceria, as nossas riquezas e unindo-nos num vigoroso combate a inflagao, 
que tudo subverte, iremos, aos poucos, mudando a estrutura economica 
do Brasil. 

Esta e a mensagem dos paulistas a todos os irmaos da grande Patria; 
reintegrar o Pais na confianga em si mesmo. O que o povo brasileiro quer 
e exige dos que governam, alem da austeridade nos negdcios publicos, 
6 a coragem de enfrentar os problemas com realismo e competencia, sem 
surtos demagdgicos, pois o grau de progresso a que alcangamos ja nao 
tolera agitadores inescrupulosos ou estadistas improvisados no calor do 
passionalismo politico. 

No meu Estado jamais descuramos do necessario equilibrio entre as 
atividades da industria e os trabalhos da agricultura. Acredito que esta 
6 tambem a preocupagao de todos os homens responsaveis no Brasil. Da 
harmonia entre os dois campos economicos nasce o progresso estdvel. 
O espirito de aventura, responsavel pelo efemero esplendor e rapida de- 
cadencia dos ciclos economicos do nosso passado, cede lugar a critcrios 
racionais de seguranga no equilibrio dinamico da economia social. E, dentro 
dos limites da minha competencia como govemador de Estado, sem alar- 
des demagdgicos, nao me atemorizei em promover uma revisao agraria 
prd-ordenada a reforma agraria — revisao e reforma que, longe de su- 
primir esta estatizagao, facilitam o acesso a proprepriedade da terra aqueles 
que a trabalham. Sem apelos a luta de classes, sem convocagoes revo- 
luciondrias, sem dividir os irmaos, pode, pois, o Brasil encontrar o ca- 
minho da reforma social e, nele perseverando, preparar a Nagao de 
amanha. 

Por outro lado, uno e indivisivel cresce o Brasil no cenario intema- 
cional. Portalecemos a nossa presenga no mundo contemporaneo, em rea- 
firmagoes de independencia sem hostilidade, como Nagao realmente so- 
berana, realmente livre e consciente do seu destino como fator de har- 
monia, instrumento da paz, estimulo da justiga e fiadora da liberdade. 

Refloresgam, pois, no coragao do povo, as suas esperangas. Que a 
serenidade volte aos espiritos e os desarme de prevengoes ou ressenti- 
mentos. Que se unam todos os homens de boa vontade. 

fi o que a Nagao espera de todos os seus filhos, dos estudantes e 
operdrios, dos governantes e partidos politicos, dos homens de pensa- 
mento e dos homens de agao. Reunifiquemos a Patria no esforgo de 
engrandece-la. Que se apaguem as divergencias. Que se encerrem as dis- 
sensoes. E, identificados pelo destino comum, possam todos os brasileiros 
encarar, com tranqiiilidade, o futuro, a luz da esperanga renascida. 

Esta a palavra de fe que, pelo seu Govemador, Sao Paulo enderega 
ao Brasil." 
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Passo a ler, a seguir, a noticia da entrevista do Sr. Herbert Levy, conforme 
foi veiculada por um jornal da capital paulista: 

"O PRESIDENTE DA UDN DIVULGA FATOS NOVOS SOBRE A 
RENCNCIA DO SR. QUADROS 

Participando ontem a noite de um programa de televisao, divulgado 
pelo canal 5, o presldente nacional da UDN, deputado Hebert Levy, 
trouxe ao conhecimento da opiniao piiblica fatos novos relacionados 
com a remincia do Sr. Janio Quadros. 

Salientou que, por uma questao de consclencia, nao mals podia 
permanecer silencloso ante as numerosas versoes divulgadas por antigos 
auxillares do ex-presidente da Republlca. 

Inicialmente, o locutor que apresentava o programa lembrou as con- 
diodes em que a UDN adotara a candidatura do Sr. Janio Quadros e, 
deixando de lado o Sr. Juracy Magalhaes, que aspirava ser o candidate 
do partido, bateu-se com "energia, vigor e sinceridade extraordinarias" 
na campanha eleitoral do antigo govcrnador de Sao Paulo. Assrm, pois, 
em sua opiniao, estava a UDN em sltuaoao especial para apreclar a ques- 
tao da remincia. Diante disso, perguntava ao deputado Herbert Levy 
como ele, na qualidade de presidente da agrem}a?ao, e a UDN, tinham 
recebido a remincia. 

Em sua resposta, o parlamentar udenista esclareceu que seu partido, 
como ja fizera em muitissimas outras oportunidades, colocou os 
interesses puramente partidarios abaixo dos interesses do Pais e entre 
a candidatura de um companheiro de valor, como Juracy Magalhaes e o 
Sr. Janio Quadros, optara por este, por reconhecer que a candidatura 
deste tinha maior base popular. 

Por outro lado, o governo que o Sr. Janio Quadros fizera em Sao Paulo 
recomendava-o e ele se batia pelos mesmos principios que defendiamos: 
eflclencia, moralidade e moralizaQao da admlnistra?ao piiblica, renova- 
5ao dos metodos administrativos e politicos, e outros. Por isso a UDN 
aprovou sua candidatura e todos ainda se lembram daquele espetdculo, 
em que o Sr. Janio Quadros, com a bandeira partidaria desfraldada, 
bradava que aquela bandeira podia confiar nele, que ele nao a deixaria 
nunca. 

Pois o Sr. Janio Quadros deixou-a. Como deixou todo o povo brasilei- 
ro, abandonado a luta comum em que se concentravam as esperangas 
gerais, disse o Sr. Herbert Levy. 

Portanto, para nos, para a UDN, sua remincia constitui uma deser- 
gao. O Sr. Janio Quadros abandonou tudo tranqiiilamente, como uma 
pessoa que se retira de um piquenique: poe o chapeu na cabega e sal. 

Nao ha, pois, explicagdes a aceitar para a remincia. 

Com a palavra, o locutor perguntou como o Sr. Herber Levy via os 
depoimentos dos Srs. Castro Neves, Jose Aparecido de Olivelra e Oscar 
Pedrosa Horta, sobre a remincia. 

Antes de passar a anallsar essas versoes, o presidente da UDN disse 
ser necessaria uma explicagao. O gesto da remincia so pode ser expllca- 
do por duas hipoteses: 

a) foi um ato temperamental do Sr. Janio Quadros e ,pois, entao esta- 
riamos diante de uma irresponsabilldade, de uma leviandade; 

b) foi um ato meditado, planejado, pois, como revelou o ex-minls- 
tro Horta, o Sr. Janio Quadros ha meses pensava seriamente em renun- 
clar. 
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Ora, o ex-presidente da Republica tinha consciencia da crise que sua 
reniincla acarretaria. Sabia, tinha de saber, que essa crise poderia levar- 
nos ao caos, a guerra civil, como quase nos levou. 

Se o Sr. Janio Quadros nao praticou um gesto temperamental e irres- 
ponsavel, se pensava em renunciar, estava obrigado a preparar sua 
reniincla, para nao prejudicar o Pais. Se fosse responsavel, tinha obriga- 
qao moral de preparar sua saida, sem a ameaqa de nos levar ao caos. 

Deste dilema nao ha que sair: ou foi um ato temperamental e, pols, 
irresponsavel, ou foi deliberado e premeditado e a gravidade e muito 
maior, pelas conseqiiencias facilmente previsiveis. Neste caso, o Sr. Janio 
Quadros desejarla convulsionar o Pais. 

Prosseguindo, disse o presidente da UDN que se tem apontado como 
uma das causas determinantes da renuncia as as demincias formuladas 
pelo Sr. Carlos Lacerda e a conssqiiente cria?ao de uma comissao parla- 
mentar de inqu6rito, com a convocagao imediata do ministro Horta. O 
govemo — diz-se — estava em face de um segundo Galeao. 

Segundo o que li e tenho ouvido, com freqiiencia — continuou o 
deputado —, essas demincias do governador Carlos Lacerda nao teriam 
base e nao havia prova alguma do que fora denunciado. Aceitando essas 
premissas, por que razao entao temer a interpelacao parlamentar, que 
objetivava esclarecer as acusaqoes. Se nao havia base para as demincias, 
nem provas, quem ficaria mal, o denunciante ou os denunciados? Por que 
nao aceitar, entao, a interpelaqao, pratica normal no regime democratico? 

Em sa consciencia, ninguem podera aceitar essa explicaqao como 
causa ou uma das causas da renuncia do Sr. Janio Quadros. 

FATOS NOVOS 

Depois dessa expllcaqao, o Sr. Herbert Levy declarou que em cardter 
pessoal e por dever de consciencia julgara estar obrigado a trazer ao 
conheclmento da opinlao piiblica fatos alnda nao divulgados e relacio- 
nados com a renuncia, em virtude das versoes e depoimentos que ultima- 
mente tem sldo apresentados. 

Assim, comeqava pelo Sr. Castro Neves, ex-ministro do Trabalho do 
Sr. Janio Quadros. "No dia da renuncia — passa a narrar o deputado 
Herbert Levy — realizava-se nos Campos Eliseos um almoqo que o Sr. 
Carvalho Pinto oferecera a cinco govcrnadores, entao nesta Capital, e do 
qual eu tambem participava. A mcu lado, na mesa, sentava-se o Sr. Castro 
Neves. Foi o almoqo tumultuado, pois, o governador de Sao Paulo era cons- 
tan temente chamado ao telefone, ja quo circulavam as primeiras noti- 
clas sobre a renuncia. 

Conversando comigo, o Sr. Castro Neves dissa-me que, procurado por 
jornallstas para falar sobre a crise, declarara que nao havia crise algu- 
ma e que tudo nao passava de loucura e invencionice do Sr. Carlos 
Lacerda. Dlsse-lhes — contava o ministro do Trabalho — que a linica 
crise era a de nervos do governador Carlos Lacerda, que assim procura- 
va livrar-se das diflculdades que enfrentava na Guanabara. 

Mas, els que o Sr. Carvalho Pinto e chamado ao telefone e informa- 
do de que a renuncia se consumara. Ao mesmo tempo, tambem o Sr. 
Castro Neves 6 chamado ao telefone, ao quo parece, pelo Sr. Araripe Serpa. 

Ao voltar, vlslvelmente transtornado, o ministro do Trabalho dlsse- 
nos, mais ou menos texetualmente, o seguinte: 

— Herbert, eu previ tudo isso. Preveni o Janio. Tudo o que o Carlos 
Lacerda denunciou e verdade, e 100% verdadeiro. O Sr. Castro Neves ja 
agora se exaltava. 

Depois que os governadores voltaram de Cumbica, onde foram avis- 
tar-se com o Sr. Janio Quadros — prosseguiu o deputado Levy —, disse- 
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ram-me que o chefe da Nagao ainda falava como presidente; parece 
que nao se despira da posiqao. 

Foi entao que o Sr. Castro Neves, em preseruja de diversas pessoas, 
entre os quais os Srs. Antonio Pereira Lima, presidente do Banco do 
Estado; Jose Bonifacio Nogueira, secretario da Agricultural Queiros Filho, 
secretario da JUstiga, governador Magalhaes Pinto, disse o seguinte: 

— For duas vezes preveni o Sr. Janio Quadros. Procurei-o duas 
vezes e disse-lhe: Que e isso Janio? Voce esta usando a mira e ao Jos6 
Aparecido para que fagamos grandes movlmentos de esquerda. E ao 
Horta esta usando para um movimento de direita? Nao pode fazer isso 
conosco. 

Ao que o Sr. Janio Quadros Ihe respondera: "Chico, voce nao tem 
nada a ver com esta questao. Saia desta jogada. Deixe o Horta com seus 
entendimentos com os militares"". 

Concluida a narragao do episodio em que foi parte magna o Sr. 
Castro Neves, o Sr. Herbert Levy falou sobre a comissao parlamentar de 
inquerito, cuja criagao propusera, para Investigar as causas e tudo o 
mais relacionado com a renuncia. Afirmou que nao compartilha do pon- 
to de vista dos que acham que essa comissao sera uma faca de dois 
gumes e julga que, investigando-se e esclarecendo-se os fatos, se presta- 
ra inestimavel servigo ao Pais. 

SONDAGEM JUNTO A ARINOS 

Narrou depois o Sr. Herbert Levy um episodio "que se enquadra no 
conjunto dos fatos", e que foi narrado a ele e ao Sr. Ernesto Pereira 
Lopes pelo ex-chanceler Afonso Arinos. No dia da visita do Presidente 
Prado, do Peru, depois da entrega das condecoragoes, por volta das 11 
boras da manha, o ex-presidente da Repiibllca convidou o Sr. Afonso 
Arinos para o acompanrar num "drink", ate a bora do almogo. Aceitou o 
ex-chanceler, que pela primeira vez fora convidado a entrar, pelo entao 
chefe do governo, no Palacio da Alvorada. Dirigiu-se o Sr. Quadros ate 
a antecamara de seu quarto de dormir, num indicio de que se trataria de 
uma palestra intima. Depois de tres doses de "whisky", o ex-presidente 
perguntou ao chanceler: 

— "Ministro. O Sr. sabe que os deputados vao ganhar 600 mil cruzei- 
ros por mes?" 

"Nao, Sr. Presidente — respondeu o chanceler. Eu sou senador, tenho 
contato com o Parlamento, e essa noticia nao e exata. Pelo que sei, os 
deputados vao ganhar menos que a metade de 600 mil cruzeiros." 

O ex-presidente insistiu: 
— "Sao 600 mil. O Horta fez os calculos e, incluidas as despesas de 

viagem, da 600 mil." 

Relatou entao o Sr. Herbert Levy que o Sr. Afonso Arinos preferiu 
nao insistir no assunto. O Sr. Quadros, porem, prosseguiu; 

"Em Londres, na Torre da Casa do Parlamento, ha sempre uma luz 
acesa, num aviso de que a Camara esta reunida. Se aiguem tentar apa- 
gar essa luz, o povo levantar-se-a em armas para defender o Parlamen- 
to. Ministro, o Sr. pegaria em armas para defender esse Congresso?" 

Respondeu-lhe o Sr. Afonso Arinos que poderia ter um aprego maior 
ou menor pelo atual Parlamento brasileiro. Mas pelo Congresso pegaria 
em armas. 

A essa altura, o Sr. Quadros atalhou a palestra, levantando-se e 
dizendo: 

"Ministro, muito obrigado. Ate a hora do almogo." 
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O DIA DA RENtJNCIA 
O deputado Herbert Levy passou a rememorar, nos termos de um 

depoimento do almirante Silvio Heck, os acontecimentos do dia 25 de 
agosto. Entre 10 e 10 boras e meia da manha, o Sr. Janio Quadros, sorri- 
dente, participara das comemoragoes do Dia do Soldado e da entrega de 
condecoragoes. Uma bora depois, quando os tres ministros militares pros- 
seguiram com o programa das solenidades, receberam um telefonema do 
General Pedro Geraldo de Almeida, chefe da Casa Militar, informando- 
os de que Janio Quadros renunciara em carater irrevogavel. Aturdidos, 
estupefatos — prossegue o depoimento —, foram falar com o presidente. 
Numa cena dramatica, fizeram os tres ministros veemente apelo ao 
patriotismo e ao senso de responsabilidade do Sr. Janio Quadros, fazen- 
do-lhe ver que colocava o Brasil a beira do caos. 

Depararam uma figura inteiramente oposta a que participara das 
cerimonias de pouco antes. Num extreme de depressao, o presidente 
afirmava-se intransigente. De maneira alguma podia contlnuar. Lacer- 
da, sensibilizando a opiniao publica, tirara-lhe parte da autoridade. Nao 
continuaria. 

Mesmo assim os ministros insistiram, mostrando o grave erro que 
cometla, num momento em que tinha o apoio de grande parte do Pais 
e sua agao era prestigiada pelas Forgas Armadas. Fizeram-lhe ver os 
ministros que esse apoio era-lhe novamente assegurado, de par com 
todas as garantias ao prossegulmento de seu programa de governo. E 
tao patetico foi o apelo que o almirante Silvio Heck chegou ate as lagri- 
mas. 

PLANO MAQUIAVELICO 
Nada demoveu o Sr. Janio Quadros. Reuniram-se entao os tres 

ministros "para pensar um pouco" e nesse momento receberam do Sr. 
Pedroso Horta, a quern sempre acataram e a quern tambem se diri- 
glram, "um apelo para que seguissem para o Rio de Janeiro, a 
flm de assumir o governo, para evitar as desordens". O Sr. Horta insis- 
tiu neste tema — desordens, assinalou o Sr. Herbert Levy, de acordo com 
o testemunho do entao ministro da Marinha. Desvendava-se entao aos 
ministros todo o piano maquiavellco do ex-presidente: 

Ao mesmo tempo em que era divulgada a sua carta-renuncia, o Sr. 
Quadros seguia para Cumbica — uma base militar — e ordenava as mais 
severas medidas de isolamento. Ora, se os ministros militares se curvas- 
sem as razoes do Sr. Pedroso Horta, seguissem para o Rio e assumlssem 
o governo, com o Sr. Quadros isolado e_m Cumbica e dizendo-se, no seu 
manifesto, vitima de forgas poderosas, nao obstante enaltecesse as Forgas 
Armadas — ressaltou o Sr. Herbert Levy —, a populagao nao poderia 
pensar outra coisa senao a de que o ex-presidente fora deposto. 

Foi esse o piano maquiavelico que se revelou aos olhos dos chefes 
das Forgas Armadas, ate que pudessem melhor refletir e verificar que na 
prdpria Constituinte estava a solugao para a crise. 

Arrematando essa parte de sua explanagao, o Sr. Herbert Levy assi- 
nalou nao ser possivel silenciar diante de versoes que tentam iludir o 
povo, dando uma versao menos exata desses fatos. Basta de mistificagoes, 
disse. 

BAGAGEM PRONTA 
Prossegulndo, o entrevistado revelou os depoimentos colhidos entre o 

pessoal do Palacio da Alvorada, segundo os quais a bagagem do presidente 
ja estava preparada na yespera da reniincia, isto e, antes que o Sr. Carlos 
Lacerda comparecesse a televisao, fazendo o discurso que foi um dos 
pretextos do gesto do Sr. Janio Qaudros. 

Num momento em que a opiniao publica comega a ser trabalhada em 
determinado sentldo, o que se ouviu de homens da maior responsabilidade 
sobre a renuncia deve servir para aclarar suficientemente o episodic. 
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HORTA 

Respondendo a uma pergunta do locutor, baseada no recente depol- 
mento do Sr. Pedroso Horta, de que o ex-presidente nao tinha a Indispen- 
savel cobertura parla-mentar, o que precipitara seu gesto, o Sr. Herbert 
Levy historiou seus contactos, como presidente da UDN, com o ex-ministro 
Pedroso Horta. Estabelecera o Sr. Quadros que nenhum ministro faria 
nomeagoes, tudo se centralizando com o titular da Justiga. Nessas condi- 
goes tratara com o Sr. Horta nao so de casos partidarios. como de outros 
do mais alto interesse nacional, os quals rememorou. E claro que os ude- 
nistas nao se portaram como simples "yes men", dizendo sim a tudo, se 
nao fizeram criticas e trocaram opinioes, como aliados leais. Horta reve- 
lava que essa linguagem era necessaria, demonstrando entao um espirito 
bem diferente daquele que pos em seu amargo depoimento. Discordava, 
por vezes, do presidente, aceitava sugestoes e formulava criticas, e a reci- 
proca era verdadeira, nao havendo ameagas de rompimento, nem pressoes 
outras. 

DESCORTESIA 
Relatou depois o Sr. Herbert Levy que logo apos sua eleigao para 

a presidencia da UDN procurou o Sr. Quintanilha Ribeiro. Disse-lhe que 
estava inteiramente ao dispor do presidente da Republica para o exame 
de qualquer assunto. para colaboragao com o executivo federal em qualquer 
terreno. "Esta minha atitude de cortesia nem sequer teve resposta". A 
visita que fez nao foi retribuida e "em cinco meses nem uma vez fui 
procurado". 

Acentuou depois que o presidente, na realidade, "nao dava muita opor- 
tunidade" aos deputados. Adotou mesmo o que o Sr. Herbert Levy definiu 
como "medidas estranhas". Praticamente nao recebia os deputados. Ado- 
tou a pratica de receber 30 por mes, o que demandaria -mais de ano para 
atender a todos. Em contrapartida, recebia os prefeitos do interior, "pas- 
sando por cima" do Congresso. 

"QUEBRAR O GELO 
Disse, a esa altura, o Sr. Levy, que na ultima fase do governo Quadros 

"a maioria acomodava-se progressivamente" a situagao, e salientou que 
essa maioria "nao estava habituada a fazer oposigao". Contudo, o trata- 
mento do ex-presidente ao Parlamento criara um ambiente de "pouco 
entusiasmo", entre a ala favoravel ao governo no Congresso. Teve ele, Sr. 
Levy, oportunidade de examinar o assunto com o entao ministro da Jus- 
tiga, que se queixava dessa circunstancia. Ponderou o Sr. Levy que se 
havia pouco entusiasmo por parte dos parlamentares, a reclproca tambem 
era verdadeira, pois "por parte do Sr. Janio Quadros nao havia cordia- 
lidade em relagao aos parlamentares". Concordou o Sr. Horta com essa 
conclusao do presidente da UDN e o Sr. Levy sugeriu entao ao ministro 
da Justiga que o proprio Sr. Janio Qaudros "quebrasse o gelo", adotasse 
iniciativas de aproximagao com os deputados. Acentuou, entao, o Sr. Her- 
bert Levy que nao podia entender como atitudes de "lealdade e franqueza" 
do Parlamento em relagao ao presidente poderiam ser consideradas, como 
o foram pelo ex-minlstro da Justiga, como motives que teriam exercido 
influencia sobre a atitude que veio a adotar o Sr. Janio Quadros. 

DEFE3A NA IMPOPULARIDADE 

Salientou depois que nada devia politlcamente ao Sr. Quadros, ao 
passo que "ele me deve alguma coisa", pois participou de mais de 400 
comicios em defesa do ex-presidente e nada reclamou em troca. E lem- 
brou que na fase de malor impopularidade do Sr. Quadros, logo apos a 
Resolugao n.0 204 da SUMOC, a UDN fez, das providencias governamentais, 
a defesa "intransigente e ate entusiastica". Por exemplo, depois de uma 
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intervengao prolongada na televisao carioca, recebeu um telefonema do 
ex-ministro Clemente Mariani, que o cumprimentou pelo acerto da argu- 
mentagao que adotara. 

PAPEL DA IMPRENSA E DO RADIO 
Considerou, depois, "ridiculas" as alegagoes segundo as quais as emis- 

soras de radio e de televisao teriam criado obstaculos ao governo, pois 
o ex-presidente "usou o quanto quis e como bem quls" das estagoes. Lem- 
brou entao, o Sr. Levy, as atitudes de "intolerancia" do ex-presidente, 
quando fez abrir sindicancia em relagao a agendas noticiosas e mandou 
fechar a Radio Jornal do Brasil. Salientou que um governo democratico 
pode e deve receber criticas, ou "entao esse governante nao tern vocagao 
democratica". 

E rebateu, a seguir, o argumcnto ultimamente expendido de que o 
Sr. Janio Quadros teria sofrido uma "campanha impledosa e sistematica 
por parte da imprensa". 

Como resposta, tomou o Sr. Herbert Levy, como base, a posigao do 
jornal "O Estado de S. Paulo", que constantemente, a par de um editorial 
"de critica acerba", publica, na mesma pagina, "um elogio derramado" 
ao ex-presidente. "Pode-se conceber uma atitude mais construtiva?", 
acentuou o presidente da UDN. 

Atitudes como essa, disse o Sr. Levy, nao podem, de modo algum, ser 
lembradas como motives para a renuncia. "Os motives da desergao devem 
ser outros. E eu nao posso asisstir a deturpagao dos fatos", sem rebater 
as falsas argumentagoes. 

Ao final da entrevista concedida pelo Sr. Herbert Levy foi-lhe per- 
guntado se, desde que nao foram os partidos politicos, a imprensa, o radio 
e a televisao, o Congresso Nacional, a falta de apoio militar ou mesrao o 
"episodic Lacerda" que influenciaram a renuncia do ex-presidente, quais 
teriam sido, entao, os motivos da renuncia. 

O Sr. Herbert Levy observou que nao estava em condigoes de dar uma 
resposta, mas acreditava que "a verdade e toda a verdade deve ser conhe- 
cida do publico". Lamentou o presidente da UDN que o Sr. Castro Neves, 
a quem disse dispensar grande consideragao, declarasse em entrevista 
velculada em uma revista que o Sr. Janio Quadros foi deposto. 

VERSOES DE CONVENIENCIA 

"Contra estas versoes, que estao langando uma interpretagao de con- 
veniencia de certas correntes politicas sobre a renuncia do Sr. Janio Qua- 
dros, sera instalada a Comissao Parlamentar de Inquerito, que apurara 
os fatos. E espero que fara uma apuragao discreta e sobria da verdade" 
— disse o deputado e, ao concluir, declarou: 

"Esta foi a crise politica mais grave que o Brasil ja atravessou em 
sua historia, e da qual emergiu por milagre. Passamos 14 dias sobre o fio 
de uma navalha, e so consegulmos sobrepor-nos aos acontecimentos pelo 
patrlotismo dos dlrigentes politicos e das Forgas Armadas do Pais. Meu 
intuito ao aqui comnarecer foi somente auxiliar a esclarecer as razoes do 
gesto do Sr. Janio Quadros". 

Era o que tinha dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Segundo discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 14, de 1961, de 
autoria do Sr. Senador Caiado de Castro, que restabelece os postos de 
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Almirante-de-Esquadra e Marechal, na Reserva, como dignidade ou titulo 
(aprovado em l.a discussao, com emenda, em 9 de agosto de 1961), tendo 

Parecer n.0 499, de 1961, da Comissao de Redagao, oferecendo a reda- 
gao do vencido em l.a discussao . 

Esta em discussao o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a dis- 

cussao. (Pausa.) 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 

Aprovado. 
fi o seguinte o projeto aprovado em segunda discussao, que vai a 

Camara dos Deputados; 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 14, DE 1961 
Que restabelece os postos de Almirante-de-Esquadra o Marechal, na 

Reserva, como dignidade ou titulo. 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Sao restabelecidos em tempo de paz, nas Forgas Armadas, os postos 
de Marechal, Almirante e Marechal-do-Ar, na Reserva, como dignidade ou titulo. 

Art. 2.° — Os Oficiais Generals promovidos na reserva aos postos de Mare- 
chal, Almirante ou Marechal-do-Ar terao as mesmas honras, prerrogativas e 
vantagens atribuidas em lei ja existentes. 

Art. 3.° — Revogam-se as dlsposigoes em contrario. 
Esta esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao ha oradores inscritos para esta oportunidade. 
Nada mals havendo que tratar, vou encerrar a sessao, designando para a 

prdxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 388, de 1961, dos Srs. 

Senadores Caspar Veloso (como Lider do PSD) e Salviano Leite, solicitando 
urgencia, nos termos do art. 320, letra c, do Regimen to Intemo, para o Projeto de 
Lei do Senado n.0 28, de 1960, que reorganiza as Caixas Economicas Federals e da 
outras provldencias. 

2 
Discussao unlca da redagao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da 

Camara, que dispoe sobre a inscrigao de funcionarios e serventuarios da Justiga 
em concursos publicos de provas e titulos. (Redagao oferecida pela Comissao 
de Relagao em seu Parecer n.0 571, de 1961.) 

Esta encerrada a sessao. 
Encerra-se a sessao as 15 horas e 25 minutos). 
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