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184.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 16 de outubro de 1961 

PRESIDENCIA DOS SRS. CUNHA IVIELLO E MATHIAS OLYMPIO 

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

Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Eugenio Barros — Leo- 
nidas Mello — Mathias Olympic — Fausto Cabral — Fernandas Tavora — 
Menezes Pimentel — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Salviano 
Leite — Jarbas Maranhao — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo 
Vleira — Ovidio Teixeira — Aloyslo de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — 
Calado de Castro — Gilberto Marlnho — Nogueira da Gama — Lino de Mattos 
— Filinto Miiller — Aid Guimaraes — Caspar Velloso — Saulo Ramos — Mem 
ds Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presen^a acusa o com- 
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo niimero legal esta absrta 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-Secretdrlo dd conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFlCIO 

Em 16 de outubro de 1961. 
Sr. Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia, para conhecimento do 

Senado, em obediencia ao art. 38 do Regimento Interno, que me ausentarei 
dos trabalhos da Casa durante alguns dlas, para breve viagem ao estrangeiro. 

Atenclosas saudagoes. — Novaes Fllho. 

FARECERES N.os 572 E 573, DE 1961 
N.0 572, de 1961 

Da Comlssao de Constituigao e Justiga sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 87, de 1961 (na Camara, n.0 3.928-E, de 1958), que da 
nova redagao ao n.® 2, da letra b, do art. 102 do Estatuto dos Militares 
— Decreto-lei n.® 9.698, de 2 de setembro de 1946, e da outras provi- 
dencias. 

Relator: Sr. Ruy Cameiro 

Ao contrario do que dispoe a sua ementa, o presente projeto da nova 
redagao aos arts. 102 e 103 do Estatuto dos Militares (Decreto-lei n.® 9.698, 
de 2 de setembro de 1946). 
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Bessalta a proposi?ao de substitutivo da llustrada Comissao de Seguranga 
Nacional da Camara dos Deputados e as disposiQoes modificadas discipllna o 
casamento dos mllitares: 

Rigidas.sao as normas estatutarias a respelto: 

"Art. 102. Sao os seguintes os requisites para que os mllltares da 
ativa e da reserva convocados possam contrair matrimonio; 

a) Oficial: ter, no minimo, o posto de 2.0-Tenente; 

b) pra?as; 
1) ser subtenente ou suboficial; 

2) sargentos: ter, no minimo, 25 anos de idade, completos, e mais 
5 anos de gradua?ao: 

3) outras praQas da Marlnha (cabos e marinhelros de l.a classe): 
ter, no minimo, 3 anos completos de gradua^ao ou classe e mals dez 
de servlgo; 

4) taifeiros da Marinha e Aeronautlca: ter, no minimo, 25 anos 
de Idade. 

Art. 103. Os asplrantes a oficial do Exercito, Aeronautlca e do Corpo 
de Fuzllelros Navais, os guardas-marinha e os alunos das Escolas Pre- 
paratorlas de FormaQao de Oflciais das Forgas Armadas nao podem 
contrair matrimonio." 

A proposl?ao em exame simplifica essas normas, para de'.erminar: 

"Art. 102. Nenhum militar podera contrair matrimonio no 1.° ano 
de servi?o. 

Art. 103. Os alunos de escola de formaQao de oflciais e os da Escola 
Preparatdria, submetidos ao regime de intemato, nao podem contrair 
matrimonio." 

A materia foi longa e exaustivamente examlnada pelas Comlssoes T6cnlcas 
da Camara dos Deputados, tendo sobre ela se pronunciado, tambem, os Minis- 
terios Milltares, que Ihe deram seu beneplaclto, sendo de ressaltar-se o ponto 
de vista emltldo pelo Consultor-Geral da Repiibllca sobre dols casos juridicos 
resultantes da aplica?ao da drastica legislagao vigente, com serlas contunden- 
cias no Direito da Familla: 

"Esta ai o sentido prolecionlsta da familla que ha inspirado o 
legislador. Nao cogitou ele de perquirir dos antecedentes do pai soltei- 
ro, aceitou o fato consumado e decretou o amparo de sua prole. Seria 
legitlmo desamparar aquele individuo que constltulu familla segundo 
os canones morals, embora em desacordo com a leglslacao mlUtar em 
vigor? Para esta infringencla o mesmo legislador apontou o recurso 
do Regulamento Dlsciplinar do Ex6rclto, punlcao para o faltoso, nao 
para a familia." (Diario Oficial de 10 de abrll de 1956, apud justlficagao 
do projeto inicial.) 

Numerosos sao os casos reglstrados de llgaQoes ilicitas de mllitares, com 
serlas implicaQoes para a admlnistracao militar — e prejuizo sem conta para 
a familla (de fato) deste e, sobretudo, para os menores — justamente devido 
a rigldez dos preceltos estatutarlos. 

O projeto nao afeta o sistema juridico que preside a legislacjao civil, no 
caso especifico do direito familial, nem desborda ou foge aos prlnciplos cons- 
tituclonals, vigentes. 

Seu m6rito e convenlSncia deverao merecer a aprecla^ao da llustrada 
Comissao de Seguranga Nacional. 
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Pela aprova^ao, do ponto de vista juridlco e constitucional, lembrando ^ 
douta Comissao de Redagao a discrepancia entre a ementa e o texto do projeto. 

£ o parecer. 
Sala das Comissoes, 19 de julho de 1961. — Jefferson de Agniar, Presidente 

 Buy Cameiro, Relator — Heribaldo Vieira — Aloysio de Carvalho — Silvestre 
Pericles — Venancio Igrejas — Lima Teixeira. 

N.0 573, de 1961 

Da Comissao de Seguran^a Nacional sobre o Projeto de Lei da Ca- 
mara n.® 87, de 1961 (n.® 3.928-B/58, na Camara), que da nova redaqao 
ao n.® Z, da letra b, do art. 102 do Estatuto dos Militares — Decreto-lei 
n,® 9.698, de 2 de setembro de 1946, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Arlindo Rodrigues 

O projeto de lei em exame, de autoria do ilustre Deputado Benjamim Farah, 
apresentado a apreciacjao do Senado Federal na forma do substitutivo da Co- 
missao de Seguranga Nacional da Camara dos Deputados, da nova redagao aos 
arts. 102 e 103 do Decreto-lei n.® 9.698, de 2 de setembro de 1946 (Estatuto 
dos Militares). 

2. As disposigoes constantes dos citados artigos e atualmente em vigor regu- 
lam o casamento dos militares de uma maneira demasiado rigida, drastica e, 
mesmo, arcalca. 

3. Realmente, imensas sao as formalldades e condigoes impostas pela legis- 
lagao atual, cujo cumprimento e exigido, para que ao militar seja permitldo 
contralr matrimonlo. Existe, assim, quase que um cerceamento ao direito que 
asslste a todos, de formar a sua familia, propiciando, ainda, o surgimento de 
ligagoes extraconjugais, indesejavels sob todos os aspectos. 

4. Precede o argumento de que no periodo de treinamento, prepare e for- 
magao do militar, durante o qual estao obrigados a viver em regime de inter- 
nato, nao 6 possivel admltir-se o seu casamento. 

O projeto de lei, da forma proposta, entretanto, estabelece um meio termo 
justo, in vcrbis: 

"Nenhum militar podera contralr matrimonlo no 1.® ano de servigo." 

E, ainda: 
"Os alunos de escola de formagao de oficiais e os da Escola Pre- 

paratorla, submetldos ao regime de internato, nao podem contralr ma- 
trimonlo." 

5. Ante o exposto, e tendo em vista que, do ponto de vista da seguranga 
nacional, as disposlgoes constantes do projeto so podem trazer resultados ben6- 
flcos e salutares, opinamos pela aprovagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 12 de outubro de 1961. — Zacarias Assumpgao, Presi- 
dente — Arlindo Rodrigues, Relator — Miguel Couto — Sergio Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 
Transcorrendo, no proximo dla 24, mats um aniversario da Organlzagao 

das Nagoes Unidas, deslgno o nobre Senador Caspar Veloso para falar em home- 
nagem k data, naquela oportunldade, em nome do Senado. 

oradores inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Senhor Presidente. Ao retomar 

da Europa, nos ultimos dias, tomei conhecimento dessa surpreendente investi- 
da de homens publlcos, no sentldo de uma restauragao do fenomenal prestigio 
politico, que desfrutou, neste Pais, o Sr. Janio Quadros. O movlmento proje- 
ta-se atrav6s de jornals e revlstas respelt^veis e se reflate nos quadros da opi- 
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niao nacional, naturalmente interessada e curiosa em apreciar e conhecer, nos 
detalhes, as causas verdadeiras da espetacular renuncia do ex-presidente. 

Alguns dos apostolos mais calorosos e devotados a nova crenca, entregando- 
se a larefa exotica de pregar ao povo o retomo, sem tardanpa, daquele mlste- 
rioso politico a chefia do govemo. Outros realgam-lhe virtudes excepcionais, 
deixando-o sem competidores no angulo do aferimento de valores dos estadi.stas 
brasileiros. Tudo e, sem duvida, a eclosao de um saudosismo morbido e apai- 
xonado. 

Nao poucas vezes tive a oportunidade de ocupar esta tribuna para analisar, 
com frieza e segura meditacao, a personalidade estranha, diferente, singular 
do Sr. Janio Quadros. Jamais ihe neguei a pureza da probidade. A intenQao 
obstinada de servir ao Brasil. O pensamento irredutivel de moralizar costumes. 
De afirmar a autoridade do governo nas relagoes internas da politica nacional. 
De projetar esta nacao, no cenario intsrnacional, com a dignidade, o poder e a 
independencia das grandes potencias mundiais. 

Esse, o aspecto positive do Sr. Janio Quadros. 
Ainda hoje o proclamo e reafirmo, sem me alistar, entretanto, no grupo 

fanatico dos suspeitos saudosislas, que chegam a anunciar a volta do homem 
ao governo, atraves ds rotas que se nao enquadram na crdem juridica e cons- 
titucional do Pais. 

Em todos os discursos por mim proferidos, desta tribuna, nunca me faltcu, 
entretanto, a coragem para despertar e advertir a Nagao e o Senado, dos perigos 
que antevia, face a personalidade do ex-chefe do Estado e aos rumos temerarios 
do seu govemo. Cheguei a dizer, em uma das minhas modes:as alocuoes que 
o ex-presidente nao tardaria em colocar a Nagao na posigao delicada de optar 
"entre o Sr. Janio Quadros contra as leis e a Constituiijao, ou as leis e a Cons- 
titulcao contra o Sr. Janio Quadros". E a isso teriamos de chegar, Sr. Presi- 
dente, se nao ocorresse a renuncia. 

O homem sempre me pareceu, por temperamento e vocagao, a figura tipica 
de um ditador civil. 

A nenhum ato, deixava de apor a marca dc seu personalismo. Nunca fra- 
quejava nos rumos que Ihe ditavam a consciencia e a vontade. Era obstinado 
e forte. Nao ouvia ninguem. Jamais tomou conhecimento da existencla dos 
partidos politicos. Nao via amigos. Dos homens, conhecia apenas a agao exe- 
cutora das ordens que dele emanavam. O Congresso, para ele, era a expressao de 
um poder iniitil e ate nocivo. Os Ministros de Estado, ele nunca os via com a 
alta dignidade outorgada pela Constituigao. Valiam mais os que mais soubes- 
sem dar cumprimento as ordens verbais e aos bilhetes do Chefe. A ordem legal 
do Pais era um estorvo abominavel quando a sua vontade conflitava-se com 
os preceitos constitucionais. Nao se domestlcava a ninguem: nem a proprla 
lei. Sempre imaginou, nos seus pensamentos rsformistas, uma estruturagao juri- 
dica sua, a seu modo, uma legislagao proprla, que desse cobertura as inclinagoes 
do seu temperamento e aos seus impulsos irreprimiveis. 

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

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

O Sr. Fernandes Tavora — Tomar conhecimento dos Partidos o Sr. Janio 
Quadros sempre tomou. Apenas desconfiava deles, o que era natural, pois sabemos 
que nem sempre os Partidos agem de acordo com a Constituigao. Assim, e com- 
preensivel que S. Ex.B, vez por outra, desconfiasse da sinceridade de proposltos 
das agremiagoes partiddrias. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Agradego a intervengao do nobre 
Senador Fernandes Tdvora, representante do Ceard, que muito honra esta Casa. 

O Sr. Fernandes Tavora — Muito obrigado a V. Ex.a 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Divirjo, entretanto, de V. Ex.a — 
permita-me dize-lo — quando afirmo que o ex-Presidente da Republica nao tomava 
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conhecimento dos Partidos, e o fago porque, na verdade, aqueles Partidos que o 
ajudaram nunca mereceram a consideragao devida, a consideragao costumeira do 
Govemo que eles haviam ajudado a constituir. 

Assim, o Sr. Janio Quadros iniciou, no Brasil, uma era inteiramente nova, 
colocando os Partidos a margem e govemando em fungao, como declarei, da sua 
inteligencia, da sua vontade e da sua consciencia. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Com todo o prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Eu, pelo menos, nao estranhei essa atitude do Sr. 

Janio Quadros, porque antecipadamente declarei nesta Casa, mais de uma vez, que 
o apoiava e acreditava que tambem o meu Partido o apoiasse, nao pelos beneficios 
que nos pudesse proporcionar, mas simplesmente na esperanga de que seria capaz 
de trazer grande progresso para o Brasil. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Este e outro aspect© da questao. Ago- 
ra, V. Ex.a muito se aproxima da verdade. 

O Sr. Janio Quadros, tendo sido eleito quase exclusivamente por forgas nao- 
partiddrias, eleito por uma onda civil revoltada contra os sistemas anteriores, 
eleito pelo povo, sem distingao de correntes partidarias, com essa formagao revo- 
luciondria da opiniao publica em tomo do seu nome, esqueceu, na pratica do 
Governo, da atuagao costumeira dos govemos anteriores na vida da Republica. 

O Sr. Fernandes Tavora — A Uniao Democrdtica Nacional acreditou no Sr. 
Janio Quadros. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Acreditou, estou certo. 
Em plena Republica, tivemos a governar o Pais, a figura singular de um dita- 

dor civil. A sua remincia ao Governo significou a sobrevivencia da Republica e 
da Democracia. Ela nao pode ser interpretada como o gesto de um vencido pelas 
forgas da "reagao". Foi, sim, uma manobra infeliz. O processo de uma tdtica pre- 
meditada. A tdtica de um homem que se julgava o unico capaz de reorganizar a 
vida nacional. Renunciou no pensamento de ficar. Nunca de sair. Renunciou como 
Bolivar, para voltar mals forte. Nunca pensou que Ihe aceltassem a rentincia. 
Esperou retornar ao Governo, da base militar aonde foi alojar-se, nos bragos do 
povo e das gloriosas Forgas Armadas, para dirigir a Nagao como a queria gover- 
nar. Sozinho, mandando sozinho. 

O documento de remincia que se encaminhou ao Congresso d uma pega que 
s6 impressiona e convence aos ingenues. Teria o ex-Presidente cedido ds "forgas 
da reagao". Onde essas forgas? Qual a natureza de sua influencia? Moral ou mate- 
rial? Qual fora essa pressao reaciondria que a Nagao desconhece? 

O que o povo sabe, porque d o prdprio Sr. Janio Quadros quem o confessa, 
d que o Governo contava, atd o ato da remincia, com a lealdade e o apoio intan- 
givel das Classes Armadas, t. que o Congresso, apesar de tudo, ajudava ao Presi- 
dente na obra de reestruturagao nacional. 

E se o Sr. Janio Quadros, tendo nas maos o poder civil e o poder militar, 
renunciou o Governo, sob o temor de forgas reaciondrias, entao, Sr. Presidente, o 
episddio dramdtico da remincia teria conspurcado a arena de nossas lutas maiores 
Pelo atestado de covardia de um Chefe de Estado. A fraqueza dos que temem 
a luta. A pusilanimidade dos que se confessam vencidos antes da peleja. 

Esta nao d, pordm, a psicologia da remincia. Ningudm, neste Pais, nega ao 
Sr. Jdnio Quadros as virtudes da coragem civica e da bravura pessoal. 

A remincia, Sr. Presidente, foi como disse, um piano que fracassou. Era a 
primeira etapa do processo de uma ditadura que se tinha em vista. 

O Sr. Janio Quadros d um temperamento indomdvel. Nao aceita outra disci- 
plina que nao seja da prdpria consciencia. Incompatlvel com a democracia, que 
d a liberdade emergindo de toda consciencia individual. Fechem os jomais que 
debatem, que orlentam, que advertem, que censuram; garrotele-se a voz do povo 
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que reivindica e que protesta; cale-se a palavra do Congresso, e ai teremos um 
regime govemamental compativel com o temperamento do Sr. Janio Quadros. A 
democracia, nunca. Em cada reagao do Congresso aos sens atos de Governo; na 
critica da imprensa, que e a voz do povo; nos movimentos de rebeldia da moci- 
dade; nas reivindlcagoes trabalhistas; em tudo, enfim, que Ihe contrariava as 
inclinagoes e o pensamento, o ex-Presidente sentia a autoridade minguando; a 
autoridade ferida, violentada, conspurcada ou "alcangada", como ele proprio costu- 
mava dizer. Nao Ihe bastava a soma imensa de poder que Ihe conferia o sistema 
presidencial. Tudo era pouco, para os impetos de uma vontade forte e obstinada, 
que precisava impor-se a tudo e a todos sem restrigoes nem limites. Por que pen- 
sam, ainda, Sr. Presidente, na recondugao ao Governo de um homem assim? Qual 
dos seus apdstolos mais fervorosos conseguiria o milagre de reajusta-lo a essa 
democracia, que ja amadureceu na consciencia nacional? 

Para faze-lo voltar, seria mister a instituigao preliminar de um regime janista; 
de uma Constituigao janista; de leis janistas; de costumes janistas. Uma reestru- 
turagao revolucionaria, nos quadros da ordem social e politica do Brasil. Mas isso 
seria a renuncia as nossas conquistas liberals. Seria a morte da democracia. Serd 
o que pretendem? Esquecem os saudosistas que o Governo e a Nagao nao supor- 
tam a desordem? Que estao postos para esmagar todos os focos de subversao? 
Esquecem que a familia brasileira, precisa de paz para viver tranqiiila? 
Esquecem que todos precisamos de ordem moral; de ordem juridica; de ordem 
social para se dar ao Brasil o cunho de uma Nagao forte e respeitada? Nao, Sr. 
Presidente, este Pais nao perdeu ainda o senso nem o equilibrio. O Sr. Janio Qua- 
dros desertou do posto que o povo Ihe confiou. Por vaidade, egoismo, ambigao 
ou timidez, renegou o mandate popular. Confessou-se vencido, sem lutar. Fugiu 
ao dever de pelejar pela emancipagao do Brasil contra as forgas da reagao. Humi- 
Ihou o Congresso. Censurou e fechou jornais. Aboliu as greves pacificas. 

Conflitou-se com a democracia. 
Nao Ihe apreciamos mais as causas da renuncia para a conclusao destas 

palavras. 
Direi apenas, Sr. Presidente, que uma nova experiencia, com o Sr. Janio Qua- 

dros na chefia do Governo, seria o mais deploravel atestado de insanidade mental 
da Nagao brasileira. 

Sr. Presidente, o Brasil tern juizo. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunba Mello) — Continua a hora do expediente. 
Tern a palavra o nobre Senador Lobao da Silveira. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Sr. Presidente, Srs. Senadores. Por mais de 
uma vez tenho me ocupado dos problemas administrativos de Brasilia. Volto hoje 
ao mesmo assunto. A nossa vinculagao a esta cidade 6 tao grande como a que 
nos liga a nossa cidade natal. Assistimos Brasilia nascer. Vimos os seus primeiros 
passes. Comparecemos a sua instalagao. Acompanhamos a brava epopeia dos 
candangos na construgao desta urbs, que marcou uma etapa decisiva na vida da 
nacionalidade. Constituiu o acontecimento do s^culo. Por meio dela o Brasil se 
tomou mais conhecido dos outros povos. Foi obra pionelra de bravura e arrojo, 
de coragem e audacia. Excedeu a nossa expectativa de bravura a capacidade de 
agao dos brasileiros na construgao do seu destino. Provou que estavamos amadu- 
recidos para a grande jomada do desenvolvimento economico que soou na hora 
exata em que se tomou o rumo do oeste, mudando e fixando a capital em outras 
plagas. 

A nos, os que primeiro aqui chegamos, naqueles dias de abril de 1960, tudo 
parecia dificil. Havia, pordm, de ter compreensao e espirito pioneiro, que nao 
nos faltou a todos naquele momento. E a mudanga se fez. Bem dificeis aqueles 
primeiros dias. Todos os embaragos se antepunham, desde o isolamento atb a 
falta de habitabilidade, palavra que se tomou comum e discutida naquele tempo. 
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Veio o Congresso Nacional e veio o Poder Judlciario. Todos funcionam regu- 
larmente em Brasilia. Apenas o Executive nao concluiu a sua mudanga. Urge que 
se faga um programa de mudanga dos drgaos do Executivo, por etapas sucessi- 
vas. Compreende-se que tudo nao podera ser feito a um tempo sd, mas se orga- 
nizarmos um piano de mudanga, tudo se fara a contento. Bern mais dificil foi 
a fixagao daqueles que aqui chegaram com a inauguragao da Capital. For que 
hoje que as condigdes sao muito outras nao se cogita com a energia de con- 
cluir a transferencia da Capital? 

Estes comentarios vem a propdsito das noticias que correm da divisao do 
tempo de trabalho do Legislative, parte do ano no Rio e parte em Brasilia, gerando 
os problemas mais dificeis para todos, de casa, de educagao, de filhos e tantos 
outros. 

Enquanto nao se cogita a serio de finalizar a mudanga, os candangos, esses 
herols anonimos que, mais do que ninguem, sentiram o drama da construgao, 
retornam pobres e famintos aos locals de origem. Vale aqui ressaltar o noticidrio 
do EC-Brasilia, que publicando cliche de um velho caminhao conhecido por "pau- 
de-arara", sob o titulo — Construtores de Brasilia famintos voltam ao Norte — 
em sua edigao de 8 do corrente publica: 

"Nao fossem os "paus-de-arara" que abriram caminhos rumo ao Pla- 
nalto e talvez Brasilia tivesse sido retardada de alguns anos. Entretanto, 
quando houve a convocagao para a grande obra, dos recantos longinquos 
do Norte e Nordeste ergueram-se as vozes dos voluntarios. E milhares de 
homens, vencendo dificuldades e distancias, trouxeram a sua forga, a sua 
coragem para a construgao da cidade. Quando os mestres americanos, que 
empreitaram os Ministerios, disseram que precisavam trazer bragos espe- 
cializados para as armagoes de ago, alguem disse: — experimentem os 
nordestinos. Experimentaram e, em pouco, eram mestres tambem. Muitos 
cheflaram turmas e outros desafiaram as leis da gravidade, equillbran- 
do-se a dezenas de metros de altura, em trilhos mal seguros. Alguns mor- 
reram, batizando de sangue as grandes estruturas. Outros sobreviveram 
aos desastres e hoje, como rebanho paciente, deixam a fonte de agua e a 
sombra das drvores e retornam ao ponto de partida em triste retomo." 

Estes bravos candangos sao muitos daqueles que, expulsos do Nucleo Bandei- 
rante, na administragao passada, sem possibilidades de localizagao em outras par- 
tes, esgotadas as economias, retornam pobres e famintos da grande batalha da 
construgao de Brasilia. 

Lamentavelmente, nas grandes batalhas 6 sempre assim. Na hora da convo- 
cagao, para tudo e para todos se apela. Tudo se invoca. Na hora da partida, todos 
levam um ideal no espirito e a bravura para as grandes agoes. Cessada a peleja, 
rotos e maltrapilhos regressam os soldados da grande Jornada, apenas com a con- 
vicgao do dever cumprido. Os candangos sao, pois, os soldados da grande epopdia 
que foi a construgao de Brasilia. Sofreram as atribuigoes de expulsao da Cidade 
Livre com os barracos derrubados a titulo de acabar com a favela, quando na 
Asa Norte, ao invds de se processar e completar a mudanga, a passada administra- 
gao construiu apenas uma nova favela, sem luz, sem telefone, sem transporte, sem 
escola, sem dgua e sem esgoto, com as suas dguas poluidas correndo para o grande 
lago que circunda a cidade, com evidente ameaga & saude da populagao. 

Nao, Senhor Presidente e Srs. Senadores, Brasilia nao pode parar. Brasilia 
deve continuar. A mudanga deve terminar. O piano maravilhoso de Oscar Niemeyer 
e Lucio Costa deve ser concluido. Um programa estabelecendo prioridade deve 
ser feito, para que a obra continue. A realizagao do Govemo do Presidente Jusce- 
lino Kutaitschek, que 6 Brasilia, precisa ser terminada, porque d um imperativo 
nacional de sadia brasilidade. 

Jd esta indicado o novo Prefeito. ele o Embaixador Sette Camara, que yem 
precedido dos elogiosos conceitos que bem mereceu quando de sua magnifica 
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passagem pela Prefeitura do Rio. Para S. Ex.a esta voltada a confianga do Pais 
nesta hora em que o Presidente Joao Goulart Ihe entrega os destines de Brasilia. 

Muitos sao os problemas. Enorme a tarefa. Problemas diversos daqueles do 
Rio. No fundo, problemas brasileiros de expansao e crescimento. Problemas de 
desenvolvimento e tambem problemas humanos. S. Ex.a, o Prefeito Sette Camara, 
na sua peregrinagao diplomatica pela Europa e pelas Americas, tern vivido e senti- 
do esses problemas, que, no fundo, tem as suas raizes e as suas identificagoes. 
Com ele, nesta hora, as nossas esperangas e a nossa grande fe no destino progres- 
sista e imperecivel de Brasilia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender, orador inscrito. 

O SR. PAULO FENDER — Senhor Presidente, Srs. Senadores, a reforma agrd- 
ria, que constitui problema vital e que tem mobilizado tecnicos e estudiosos, deve 
ser solucionada sem delongas, sob pena de perecer, definitivamente, a economia 
nacional. 

O Partido Trabalhista Brasileiro situou-se na vanguarda da luta para maior 
preocupagao do Governo para com o homem do campo, para com as atividades 
ruricolas. Nao se compreende que nao nos apossemos economicamente da grande 
area do territdrio nacional que compreende o Centro-Oeste e o setentriao, ficando 
a vivermos exclusivamente das areas agricultadas do rincao meridional. 

Ocupo a tribuna, Sr. Presidente, para referir-me a um ponto que considero de 
muita importancia. nesse problema — o da Carteira de Credito Agricola, sem o 
qual nao e possivel dar assistencia a terra, ao agricultor —, enfim, mobilizar meios 
e recursos para que seja essa reforma, uma realidade economico-social. 

Aventei eu que a Carteira de Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasil 
deveria sofrer alteragao de base na sua estrutura. Deveria, talvez, ser desdobrada 
em dois setores; o industrial e o agricola. O nosso estado economico-social ja nao 
se compadece com a duplicidade de fungoes desse importantissimo drgao do nosso 
principal estabelecimento de credito. Sao, por assim dizer, dois membra disjecta, 
o setor industrial e o setor agricola da Carteira. 

Se compulsarmos as estatisticas do proprio Banco do Brasil verificaremos 
que, de 1951 a 1956, o setor industrial da Carteira disputava, ao setor agricola, a 
aplicagao de recursos, isto e, de emprestimos ou financiamentos. 

Conhecemos os processes pelos quais firmas estrangeiras, aqui situadas, para 
aqui vindas a fim de explorar o nosso comercio industrial — haja vista, no caso, 
as firmas ou laboratdrios de produtos medico-farmaceuticos —, conhecemos o caso 
dessas firmas, que muito se valeram do emprdstimo favorecido pelo Banco do 
Brasil, atraves da Carteira de Credito Agricola Industrial, alem de terem a desfa- 
gatez de nos cobrar royalties pelas fdrmulas de medicamentos que exploram. 

Entretanto, de 1957 a esta parte, verifica-se, pelas estatisticas do Banco, que 
o setor agricola tomou novo impulse e a Carteira se apercebeu melhor do agri- 
cultor e dos financiamentos para desenvolvimentos agropecuarios. 

Temos entao que, em 1960, os emprestimos agricolas, pecudrios e industrials 
somaram sessenta e tres bilhoes, quatrocentos e oitenta e cinco milhoes de cru- 
zeiros. Discriminando, vemos que trinta e quatro bilhoes, trezentos e setenta e 
cinco milhoes de cruzeiros foram, no ano passado, empregados em atividades 
agricolas, e doze bilhoes, trezentos e dezessete milhoes de cruzeiros em atividades 
pecuarias. Em atividades agroindustriais tivemos trinta e tres milhoes, e em ati- 
vidades agropecuarias, ou rurais propriamente, um bilhao, quatrocentos e oitenta 
e um milhoes de cruzeiros. Desses, sessenta e tres bilhoes, em numeros redondos, 
o setor industrial, "modestamente", utilizou quinze bilhoes, duzentos e setenta e 
nove milhoes de cruzeiros. 
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fi ufna realidade estatistica atual, sem duvida animadora. Haveria porem uma 
outra, mais importante diante da algidez desses numeros, que ^ a realidade tdcnico- 
assistencial, que o Banco do Brasil deve aos processos da reforma agraria que 
se tem em vista. 

Sabemos que o Banco do Brasil, para atender aos pedidos de emprestimo, 
faz exigencias de tal monta que raramente o pequeno agricultor que nao tem 
bens patrimoniais para oferecer como garantia usufrui o beneficio do credito 
favorecido. 

Urge, entao, tomemos medidas que se compadegam com essa situagao e, atra- 
vds de uma distribuigao melhor dos servigos da Carteira de Credito Agricola e 
Industrial, a flm de que situe agendas em zonas onde se faz mister uma assis- 
tencia mais efetiva desse setor do Banco, ela, cumprindo a finalidade para que 
foi criada, possa realmente ser util. 

O Sr. Nogueira da Gama — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 
O Sr. Nogueira da Gama — Estou ouvindo com muita atengao o discurso de 

V. Ex.a sobre as atividades da Carteira de Credito Agricola do Banco do Brasil. 
Observe! que V. Exa critica as exigencias desse orgao para deferimento dos em- 
prestimos, acentuando, em virtude dessas exigencias, que ao pequeno produtor 
era defeso obter financiamento naquela Carteira. 

O SR. PAULO FENDER — Quase defeso. 
O Sr. Nogueira da Gama — Devo informar a V. Ex.a que, desde alguns anos, 

ao pequeno produtor nao e exigida a minima documentagao para obter os finan- 
ciamentos da Carteira de Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasil. Ele 
tem, e verdade, um limite para suas operagoes. Creio que esse limite, atualmente, 
ja val para duzentos ou quinhentos mil cruzeiros. Inicialmente, a base era, ao 
que me parece, de cinqiienta mil cruzeiros; logo depois foi elevada para cem mil 
cruzeiros. Mas, dentro desse limite de financiamento, o Banco do Brasil nao exige 
do pequeno produtor nem mesmo a garantia real dos bens objeto do financia- 
mento. Esses emprestimos, Inicialmente, eram feitos mediante pequeno contrato 
de abertura de credito, cuja minuta foi elaborada por este seu modesto colega, 
quando exercia o cargo de Chefe do Departamento Juridico daquela Carteira. 
Hoje, acredlto, ainda usam esse mesmo modelo, se nao a cedula rural pignora- 
ticia, pois que, nos liltimos tempos da Presidencia Janio Quadros os jornais noti- 
ciaram que S. Ex.a havia determinado o uso obrigatorio da cedula de credito rural 
pignoraticio para todos os creditos rurais. Quero esclarecer este pormenor: os 
financiamentos ao pequeno produtor agricola, no Brasil, podem ser deferldos sem 
exigencia de um so documento: apenas e feita, pela agenda, uma avaliacao para 
efeito do calculo do valor do financiamento. Nem um so documento e exigido! 
Nao quero, com isto, dizer que a Carteira nao merega a censura de V. Ex.a Eu 
mesmo tenho formulado criticas sobre o andamento dos servigos desse orgao do 
Banco do Brasil, porque conhego de perto o "metijr", visto como nele atuo ha 
mais de vinte anos. Existem falhas que merecem corregao. Nao ha duvida de que 
a Carteira precisa adotar novo sistema para a movimentagao dos seus emprestimos. 
Quando evoluiu da cedula de credito rural para a de credito pignoraticio hlpo- 
tecario, foi precisamente com esse objetivo de afastar grande mimero de exi- 
gencias e de papeis, e estabelecer o registro do contrato apenas nas coletorias 
federals. Evitou, assim, a escorchante cobranga de custas, feita pelos oficiais do 
Registro de Imoveis na ocaslao do registro daqueles contratos. Sabe V. Ex.a, 
estudioso que e do assunto, que a cobranga excessiva de custas determinando, 
de longos anos, juros de contrato que passaram de 7% para 14, 15, 18 e ate mesmo 
24%. Nao ha limite para essas custas cartoriais. Cada oficial do Registro de Imo- 
veis cobra as custas de acordo com o seu regimento proprio, arbitrario, Felicito 
V. Ex.a pelo magnifico discurso que esta proferindo sobre o credito rural. Sou 
daqueles que pensam que, sem o credito rural, implantado no Pais no sentldo da 
capilaridade, no sentido de uma intensidade capaz de cobrir todas as nossas 
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regioes, todos nossos quadros economicos, nao poderemos caminhar para uma 
reforma agraria capaz de realizar a riqueza e a grandeza da nossa terra. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.a 

Sr. Presidente, eu me felicito por termos, em nossa bancada trabalhista no 
Senado, a figura do Senador Nogueira da Gama, que e um estudloso do credito 
bancario e de todas as questoes economicas, em cujos meandros e em cujos enten- 
dimentos o Brasil nao pode prescindir de valores que tais. S. Ex.a fala como 
conhecedor que e da Carteira de Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasil. 
Entretanto, digo eu a S. Ex.a que, no meu Estado, nao sel se por deficiencia de 
recursos distribuidos a minha regiao pela agenda do Banco do Brasil, ha inume- 
ros processos empilhados sem deferimento, oriundos de agricultores necessitados 
de credito do Banco do Brasil, para fazer sua agricultura, sua lavoura. 

Por ai afora, nos outros Estados da Federagao, a situagao deve ser a mesma; 
compreendo todavia as limitagoes do Banco do Brasil, para conceder tais em- 
prestimos. Com relagao a borracha, dou depoimento que desejo recolha para sua 
meditagao, o nobre Senador Nogueira da Gama: recenteraente, veja bem o Senado 
— e o relatdrio do ano passado do Banco do Brasil quem dlz — so recentemente 
e que, atendendo a ponderagoes do Governador do Estado do Amazonas, o Banco 
do Brasil resolveu, em materia de assistencia a Pundagao de Seringais na Ama- 
zonia, ado tar medidas tais como as seguintes: 

a) elevar de vinte e dois mil para setenta e cinco mil e oitocentos 
cruzeiros por hectare as bases do financiamento; 

b) aceitar como garantia a hipoteca de outros bens pertencentes ao 
proponente, estranho a propriedade a ser financiada. 

£ o Banco que fala em garantia. 
c) aceitar no emprestimo ate trezentos mil cruzeiros... 

Veja bem o Senado o irrisorio da cifra. 

... como garantia exclusiva, a hipoteca da propriedade onde for 
feita a cultura, desde que se trate de imovel bem locallzado e de facll 
fiscalizacao." 

O Banco ainda exige que o imovel tenha facil acesso a sua fiscallzagao. 

Sr. Presidente, quem conhece a Amazonia, e as dlficuldades de transporte 
da sua regiao, pode avaliar como se confinara na miseria o pequeno plantador, 
se nao contar com o auxilio bancario para iniciar o plantio da sua borracha. 
Mul dlficilmente essas condigoes de transporte serao melhoradas em tempo utll. 
fi apenas com relagao a borracha que me reflro. 

Com relagao a lavoura alimenticia, isto e, ao incremento da agricultura de 
produtos allmentares, como, por exemplo, os da industria cerealifera, e possivel 
que o Banco do Brasil — e eu acredlto na palavra do nobre Senador Nogueira 
da Gama — oferega todas as facilldades ao pequeno agricultor; mas este nao 6 
o ponto que focallzo. O ponto principal da minha alocugao e o que se refere 
k presenga da Carteira de Credito do Banco do Brasil nos lugares desassistidos 
e ate onde ele nao vai. 

O Sr. Nogueira da Gama — Permlte V. Ex.a outro aparte? 
O SB. PAULO FENDER — Com muita honra. 
O Sr. Nogueira da Gama — Deixei bem claro no meu aparte que estou de 

acordo com as criticas que V. Ex.a formula a Carteira de Credito do Banco do 
Brasil; eu mesmo as tenho feito em dlversas oportunidades. Nao ha duvida de 
que o credito agricola em nosso Pais precisa evoluir, tanto na sua implantagao 
como no seu processo de deferimento. Estou de pleno acordo com V. Ex.a, inclusive 
porque, eminente Senador Paulo Fender, o credito agricola alcanga objetlvos 
socials e nao mercantis. 



- 11 - 

O SB. PAULO FENDER — Perfeito. 
O Sr. Nogueira da Gama — Se assim e, se tem objetivos tao elevados, que 

visam ao engrandecimento do Pais, evidentemente esses obstaculos de ordem mer- 
cantll devem ser delxados de lado. Acentuo, novamente que o pequeno produtor 
tem todas as facilldades e a ele nao se exige qualquer documento de garantia para 
operar no Banco do Brasil ate certo limite. 

O SB. PAULO FENDER — Ate o limite de recursos de que dispoe a Car- 
teira, para tambem conceder os emprestimos? 

O Sr. Nogueira da Gama — Nao. Devo explicar a V. Ex.a; ate o limite 
fixado para os emprestimos ao pequeno produtor que, se nao me falha a memo- 
ria, atualmente 6 de duzentos mil cruzeiros. Ate este limite obtem o emprestlmo 
sem garantia. Ja 6 um passo bem avangado, bem largo no caminho do credito 
agricola social. Quero acentuar a V. Ex.a o seguinte: em grande parte as lacunas 
que ho]e encontramos no processamento do credito agricola decorrem do elemento 
humano. Sao as falhas de ordem humana que, infelizmente, lamentavelmente, 
ainda se registram entre aqueles que sao encarregados da difusao do credito rural 
nas agendas do Banco do Brasil. Nao podemos admitir que todos os agentes do 
nosso principal estabelecimento de credito tenham ela. 

O SB. PAULO FENDER — V. Ex.a chegou ao ponto a que eu queria. 
V. Ex.a alude justamente as dificuldades que aqui mencionei sobre os deferlmen- 
tos de processes de emprestimos... 

O Sr. Nogueira da Gama — Sao falhas de ordem humana. 
O SB. PAULO FENDER — ... que agora reconhece estejam a depender 

mais dos agentes, problemas de ordem humana, como diz bem V. Ex.8, porque 
esses agentes preferem reter o dinheiro dos emprestimos em suas carteiras e d4-lq 
ao pequeno agricultor desde que nao tenham satlsfeito aquelas exigenclas severas 
que eu sel exlstlrem na mlnha regiao para que o pequeno produtor obtenha o 
emprestlmo. 

O Sr. Nogueira da Gama — V. Ex.8 vai me permltlr que eu complete o 
meu aparte, O proprio Banco do Brasil, pela sua Carteira de Credito Agricola e 
Industrial, conhece essas falhas. Nao raro promove reunloes dos gerentes de suas 
ag§ncias para mlnlstrar-lhes ensinamentos, conhecimentos e instrugoes especiais, 
com relagao a estes tipos de flnanciamentos destinados ao pequeno produtor. Sao 
numerosas as reunloes realizadas, ate seminaries, entre os gerentes do Banco do 
Brasil. O problema e muito serlo e complexo. V. Ex.8 acentuou multo bem que 
os gerentes preferem as operagoes de credito comercial porque proporcionam lucro 
e as suas agencias sobem de categoria. 

O SR. PAULO FENDER — Alias o Banco do Brasil as prefere sobre todas 
as outras. 

O Sr. Nogueira da Gama — O problema tem suas raizes nessas lacunas de 
natureza humana e o Banco do Brasil luta, ha muitos anos, para corrigi-las. Estou 
de pleno acordo com as criticas de V. Ex.8 no particular. 

O SR. PAULO FENDER — Verlfico que nao estamos em desacordo, meu 
caro Senador Nogueira da Gama, porque o objetivo principal do meu discurso 6 
fazer um apelo ao Governo, no sentido de que de nova estrutura a Carteira de 
Credito Agricola e Industrial do Banco do Brasil — e eu chegarel ate li. 

O Sr. Nogueira da Gama — Ai e que V. Ex.8 precisa pensar muito bem 
sobre essa nova estrutura. 

O SB. PAULO FENDER — Que V. Ex.8 me ajude a pensar e ao Governo, 
com a experiencia que possui no assunto. 

O Sr. Nogueira da Gama — Tomei conhecimento pelos jornais de que ja se 
cogita divldir a Carteira Agricola e Industrial em quatro ou cinco. O problema, 
replto, e muito serio, eminente Senador, e nao desejo me apressar em emltir minha 
oplniao. 
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O SR. PAULO FENDER — Espero que V. Ex.a ouga o final do meu dls- 
curso e veja a sugestao que oferecerei. 

O Sr. Nogueira da Gama — Eu nao quero assim a priori exnitir mlnha 
opiniao porque o Credito Agrcola e Industrial, em nosso Pais, e problema de 
muita magnitude para ser resolvido assim sumariamente, dividindo-se uma Car- 
teira que esta destinada a prestar grande servigo ao desenvolvimento da economia 
agricola do nosso Pais... 

O SR. PAULO FENDER — Para aqullatar de sua valla. 
O Sr. Nogueira da Gama — ... em varios setores que vao atuar de maneira 

desigual, sem a uniformidade necessaria a garantla desse credito. 
O SR. PAULO FENDER — Tenho muita preocupagao com a palavra 

uniformidade; uniformidade parece-me vocabulo condenado, porque — nao 6 o 
caso de V. Ex.a — quando nao se tern mals argumentos para se opor a urn des- 
membramento para ser contra o desmembramento em qualquer orgao do Governo, 
surge essa palavra como espantalho, como se ela nao significasse a centralizanao 
ociosa do Poder, como se nao significasse a falta de diversltlcagao necessaria a 
que qualquer empreendimento tenha pleno exito. 

O Sr. Nogueira da Gama — Em materia de credito agricola uniformidade 
nao tern esse sentido nem esse alcance. Detenha-se V. Ex.a no estudo da materia 
e veriflcara que a uniformidade no credito agricola compreende a mais ampla 
discriminagao na concessao dos emprestimos. 

O SR. PAULO FENDER — Nao sei ate onde V. Ex.a quer levar a semantlca 
da palavra "uniformidade", mas num Pais de areas heterogeneas como o nosso, 
essa uniformidade pode pecar, pode constituir um vicio de origem a ser melhor 
examlnado ou talvez combatido. 

O Sr. Nogueira da Gama — Meu caro Senador, preciso retirar-me para a Co- 
missao de Constituigao e Justiga. 

O SR. PAULO FENDER — E pena nao possa o debate contar com a esclare- 
cida opiniao de V. Ex.a, como vem acontecendo. 

O Sr. Nogueira da Gama — Antes, porem, quero dizer a V. Ex.® que me reflro 
a uniformidade em materia de administragao de creditos, de concessao de creditos, 
porque e da compreensao dos varios tipos de financiamentos. A concessao desse 
financiamento decorre do regulamento da Carteira. Se essa Carteira se desdobrar 
em quatro ou cinco, a discriminagao resultara dos regulamentos das varias Car- 
teiras. Mas se V. Exa estudar o atual regulamento da Carteira de Credito Agricola 
e Industrial do Banco do Brasil vera que nao ha, em confronto com os regula- 
mentos dos outros orgaos que defendem credito agricola nos varios paises do 
mundo, nenhum capaz de excede-lo. Nosso regulamento 6 complete. 

O SR. PAULO FENDER — Completo eu contesto. Mesmo que V. Ex.a assim 
o considere, nem por isso ele dlspensa modificagoes ou ampliagao. 

O Sr. Nogueira da Gama — E completo, repito. E amplo, compreende todas as 
hipoteses. Em seminario da ONU, ja foi proclamado esse regulamento como o 
melhor do mundo. V. Ex.® talvez ignore o fato. 

O SR. PAULO FENDER — Ignore que seja o melhor do mundo, mas nao ignoro 
o regulamento porque nao viria a esta tribuna sem o ter compulsado. 

O Sr. Nogueira da Gama — Ha mals de vinte anos estudo o credito rural no 
Brasil e em todo o mundo, e V. Ex.® nao me mostrara uma so legislagao, de qual- 
quer pais, que exceda a legislagao brasileira. As lacunas que aqui se verificam 
decorrem da ma aplicagao do regulamento, decorrem da falta de elemento 
humano, decorrem da falta de capital, decorrem de varios motivos, nao da discri- 
minagao dos varios tipos de financiamento, nem da ampla compreensao dos 
financiamentos que devam ser deferidos. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.® especlfica o que nao especifiquei, posso 
estar de acordo com o que V. Ex.a especifica. 
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O Sr. Nogrueira da Gama — Imagine V. Ex.a o mais raro caso de financia- 
mento agricola, abra o regulamento da Carteira e V. Ex.® encontrara esse caso 
la previsto, € o que posso assegurar. O que quero esclarecer e o seguinte: se 
amanha desdobrarem a Carteira Agricola em tres ou quatro... 

O SR. PAULO FENDER — Nao e men piano, nao e a sugestao que pretendo 
fazer desta tribuna. 

O Sr. Nogueira da Gama — ... nao digo que ficarei em desacordo com a 
medida. Apenas acentuo, desde ja, que dai decorrera a falta de unidade na dlre- 
cao, isto 6, nas providencias para a implantagao do credito rural no Brasil. Nos 
Estados Unidos ha um orgao supervisor do credito em todo o pais. Aqui, tenta- 
mos instltui-lo, lutamos por isso. Existe mesmo um decreto criando o Conselho 
Nacional dos Cr6ditos Rurais. Pol baixado no Governo Getulio Vargas, ao tempo 
em que era Ministro da Fazenda o saudoso Oswaldo Aranha. Infelizmente, esse 
decreto nao foi posto em vigor, nao se instalou sequer o orgao criado, o que 
deveria ocorrer no dia 24 de agosto, quando sobreveio a morte do Presidente 
Getulio Vargas. A esse orgao se reservava a fungao magna de supervisionar os 
financiamentos da agricultura brasileira. Leia V. Ex.a esse decreto e se entusias- 
mara com o trabalho, estou certo. 

O SR. PAULO FENDER — Ate aqui, nao me entusiasmei com essas coisas 
do passado, mas o meu entusiasmo esta sempre disposto a ser despertado para 
as coisas do future. Nosso presente e decepcionante em relagao ao passado. 
V. Ex.a fala como velho apostolo da religiao economica do Banco do Brasil. 

O Sr. Nogueira da Gama — V. Ex.a se engana. 
O SR. PAULO FENDER — Eu talvez seja um catecumeno, talvez seja um 

calouro na mat^ria. 
O Sr. Nogueira da Gama — V. Ex.a me faz uma injustiga. Nunca restringi 

a minha opiniao, a minha capacidade de opinar em tomo dos problemas nacionais 
aos circulos do Banco do Brasil, embora seja funcionario, advogado desse esta- 
belecimento. 

O SR. PAULO FENDER — Referi-me a V. Ex.a no melhor sentido. 
V. Ex.a fala como um conhecedor aprofundado da Carteira, a qual deu o 

melhor de si mesmo, e como seu antigo colaborador. Acredlto mesmo que o que 
ha de melhor na Carteira de Credito Agricola emergiu da inteligencia sociologica 
de V. Ex.a, trabalhista de primeira linha. 

O Sr. Nogueira da Gama — Obrigado a V. Exa, mas a Carteira teve outros 
orientadores. 

O SR. PAULO FENDER — Nao posso, porgm, compadecer-me com a atual 
estrutura da Carteira, tendo em vista a finalidade a que se vai proper — atender 
aos financiamentos da reforma agraria que ai vem. Els por que, hoje, apresento 
a tese de modificagao da sua estrutura, pois, como esta, nao podera atender a todo 
o territorio nacional. 

Nao veja V. Ex.a nas minhas palavras qualquer ironla quanto a sua compe- 
tencia, quanto a sua honestidade tecnica ou ao seu patriotismo. V. Ex.a e um 
dos maiores trabalhistas dssta Ca.sa. Podemos divergir, de um lado V. Ex.a que 
conhece a Carteira de Credito Agricola, sua estrutura, seu processo de trabalho, e,de outro o Senador que a examlnar talvez perfunctorlamente, mas com o pro- 
Posito de leva-la ao campones que dela necessita, de faze-la chegar ao homem 
do campo que dela precisa para melhorar sua lavoura. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite-me V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Meu ilustre colega, nao entro no exame das falhas 

inumeras que se notam em nosso sistema de credito agricola. Quero referir-me 
apenas a uma dessas falhas, ha pouco apontada pelo eminente Senador Noguei- 
ra da Gama — a falha da mentalidade humana. 

O Sr. Nogueira da Gama — Multo bem! 
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O Sr. Fernandes Tavora — Entre nos o elemento humano, na sua preca- 
rlsdade mental, tende sempre a deturpar todas as grandes agoes, todos os gran- 
des projetos que se fazem para melhorar o Pais. Vou contar a V. Ex.a apenas 
uma pequena historia que me foi narrada, ha poucos dias, por uma alta perso- 
nagera goiana. O fato prova, evidentemente. que o elemento humano e o pior, 
nessa questao. Disse-me essa pessoa, de alta respeitabilidade, que em Goias, 
pelo menos em grande numero de municipios, se procede mais ou menos da 
segulnte forma, em materia de credlto agrlcola: — Um cidadao astuto, acostu- 
mado a todas as espertezas e roubalheiras, apanha um pobre agrlcultor analfa- 
beto, ou mais ou menos, e propoe-lhe a obtenqao de um emprestimo para melho- 
rar sua lavoura. O pobre homem responde-lhe: "Nao tenho com que pagar, como 
vou fazer emprestimo?" O sujeito replica; "Nao tern importancia. Ponha o dedo 
aqui nesta flcha e com ela arranjo-lhe o emprestimo". E contou-me, entre outros, 
o seguinte fato: Um espertalhao chegou junto a um desses pobres homens, fazen- 
delro, e, apos a conversa habitual, pediu-lhe o preenchimento de duas fichas 
datlloscopicas. De posse dessas fichas, arranjou um emprestimo de quinhentos 
mil cruzeiros. A primeira coisa que fez, entao, foi tomar uma grande bebedelra. 
Organlzou uma festa e, quando Ihe perguntavam como era que ele gastava o 
dinheiro do emprestimo dessa forma, pois tinha que restitui-lo... 

O SR. PAULO FENDER — Nao foi emprestimo do Banco do Brasll, posso 
garantiri 

O Sr. Fernandes Tavora — Foi do Banco do Brasil. Entao, o individuo res- 
pondia: "Isto nao tern importancia. Nao vou pagar, porque nao fui eu quern fez 
o emprestimo. Quern vai paga-lo e o caboclo!" Ora, o caboclo nao tem com que 
pagar; logo, quem perde e o Banco. Eis ai a mlserla humana. 

O SR. PAULO FENDER — E Deus fez o homem a sua semelhanqa. 

O Sr. Fernandes Tavora — Nao sei se um homem desses e semelhante a 
Deus; sei que e um canalha. 

O SR. PAULO FENDER — Concordo com V. Ex.a 

O Sr. Fernandes Tavora — Pergunto agora a V. Exa: Um auxillo desses 
serve para alguma coisa? Nao serve nem para o individuo que dele necessita, 
nem para a Nagao, que perde o seu dinheiro, nem para o povo que, realmente, 
e escorchado pelos impostos. O que devia haver, realmente, era uma fiscaliza- 
qao correta em todos os municipios, sem a qual nao se deveria emprestar nada. 
Mas emprestam. Levaram muito tempo sem nada emprestar, e agora estao em- 
prestando sem a menor nocao de responsabilldade, deixando que os especulado- 
res iludam os pobres matutos, fazendo farras a custa da Nacao. 

O SR. PAULO FENDER — V, Ex a presta um depoimento que nos vem adver- 
tir de como a Cartelra Agricola do Banco do Brasll necessita ser disclpllnada... 

O Sr. Fernandes Tavora — Nao ha duvida. Ou ela 6 dlsciplinada ou nunca 
produzira efeitos. 

O SR. PAULO FENDER — ... a fim de que possa fugir das proprias fra- 
gilidades humanas e se ater ao interesse economico a que se destina. 

O nobre Senador Fernandes Tavora ilustra meu discurso com o depoimento 
que presta, e eu o transfiro, pelos Anais do Senado, a Diretoria do Banco do 
Brasil, a fim de que, dels tomando conhecimento, adote as medidas que forem 
de seu arbitrio e de sua competencia aplicar no caso. 

O Sr. Fernandes Tavora — Posso garantir a V. Exa que a pessoa que me 
deu essa informaqao e de alta responsabilldade, homem honrado de bem e que 
nao tinha necessidade alguma de mentir. Aflrmou-me, ainda, que nao era somen- 
te nesse municipio que isso ocorria, mas em todo o intsrior. 

O SR. PAULO FENDER — Posso garantir a V. Ex.a que, na regiao amazonlca, 
nem com documentos comprobatdrios de patrimonio garantidor do emprestimo o 
solicitante obtem algo da Carteira. 

O Sr. Fernandes Tavora — Entao Goias estd muito bem servldo. 
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O SR. PAULO FENDER — E uma liberalidade regional. 

Sr. Presidente, o objetivo do meu discurso e apelar, como disse, para o 
Governo e, asslm, encaminho a Mesa requerimento de informaQoes ao Senhor 
Mlnistro da Pazenda, no sentido de que se manifeste ao Senado da Republica 
sobre o assunto. 

A Carteira de Credito Geral do Banco do Brasil, isto e, a carteira destinada 
as operaqoes comerciais, tem quatro diretores que geram quatro zonas: pri- 
meira zona — Estado do Rio, Rio de Janeiro, Espirito Santo e o exterior. O 
Banco do Brasil ja tem agencias no exterior e esta em vias de imtalar outras mais. 
Segunda zona — Sao Paulo, Minas Gerais e Goias; terceira — Rio Grande do 
Sul, Parana, Santa Catarina e Ma to Grosso; e quarta zona — onze Estados do 
Norte e os quatro territorios. 

Sugerirla uma dupla dlretoria para essa Carteira do Banco do Brasil. Nao 
e materia sobre a qual se possa legislar, mesmo porque o Banco do Brasil 6 
uma sociedade de economia mista. Entretanto, ja houve lei fazendo identica 
sugestao — se nao me engano para uma carteira que existe no Banco do Brasil 
e que ate hoje nao funcionou — a Carteira de Colonizagao. 

Ha uma lei que sugere o meio pelo qual o Governo deve atender a colonizagao: 
a sugestao foi da criaqao de uma Carteira, que o Governo se apressou a concre- 
tizar, talvez para nomear o dire tor. A Carteira existe, sem que ate hoje tenha 
funcionado em colonizagao. Seria entao o caso de, as vesperas da reforma agra- 
ria, o Governo tomar uma medida efetiva e dar nova estruturacao a Carteira 
Agricola e Industrial do Banco do Brasil. Criava-ihe mais uma diretoria; esta 
se ocuparia exclusivamente da questao agricola, e estaria atendlda a uniformi- 
dade plelteada, aventada ou exigida pelo meu nobre e querido colega, Senador 
Nogueira da Gama. A Carteira Agricola e Industrial teria dois diretores — um 
para o credito industrial e outro para o credito agricola, mas urgiria dividir o 
Brasil em zonas; nao nas quatro que aqui estao, porque a localizaqao dessas 
zonas atenderiam, naturalmente, a criterios comerciais. 

O Sr. Mem de Sa — Permits V. Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 

O Sr. Mem de Sa — Se nao estou equivocado, 11 recentemente que estava 
has cogitajoes da dlregao, das autoridades superiores do Banco do Brasil, preci- 
samente o que V. Ex.a, Senador Paulo Fender, recomenda: a divisao, crlando-se 
uma Carteira exclusivamente de credito industrial e para o credito agricola trgs 
cartelras. 

O SR. PAULO FENDER — Alias, o Senador Nogueira da Gama e contra essa 
<iivisao. Eu tambem, a prlncipio, pensei que pudesse desdobra-la e criar duas 
carteiras, mas acho que ha semelhanga com a de Credito Comercial que, no 
uiomento, g para fomentar. Perdoe-me V. Ex.B que atalhe seu aparte. 

O Sr. Mem de Sa — Meu pensamento era transmitir a informacao. 
O SR. PAULO FENDER — E com muita honra que recolho a informasao de 

v. Ex.a Quero lembrar-lhe que a Carteira de Credito Geral tem quatro diretores. 
A Carteira Agricola e Industrial, sem ser desdobrada, poderia adotar o sistema 
de duas dlretorias. 

O Sr. Mem de Sa — Estava dizendo ter lido que na proxima assembleia 
geral do Banco vai ser proposto esse novo esquema: a criagao de carteira exclusi- 
vamente de crgdito Industrial e outra de credito agricola, desdobrada em tres 
carteiras, uma para o Norte, outra para o Centre e outra para o Sul. Nao estou 
emltindo pensamento, porque nao conhe?o o problema e me abstenho de manl- 
festar sobre assunto a respeito do qual nao, tenho vivencia. Nao conhego 
os problemas da Carteira, mas ouvi dizer que esta orientagao estava em estudos 
no Banco do Brasil. Li isso e me parece atender ao que estao pleiteando. 

O Sr. Nogueira da Gama — Permite-me o nobre orador um aparte? 
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O SR. PAULO FENDER — Um minuto! Quero, apenas, responder ao Senhor 
Mem de Sa. para definir minha posigao neste debate, que sua alegagao de que 
nao tendo vivencia na Carteira o impede de trazer sugestao no sentido de modi- 
ficar-lhe a estrutura, de certa forma me atinga, porque eu nao sou economista, 
sou medico, nunca fui funcionario do Banco do Brasil, nao tenho vivencia no 
Banco do Brasil; entretanto, quero tornar bem clara minha posiqao. Sou estu- 
dioso da reforma agraria. Estou dentro dessa reforma agraria com todos os cole- 
gas de bancada do Senado e da Camara e lutaremos por ela nesta Casa... 

O Sr. Mem de Sa — Nao e so o PTB. Todos lutaremos. 
O SR. PAULO FENDER — ... ate enquanto aqui permanecermos. Se me 

aventuro a fazer estas sugestoes e porque creio firmemente que toda sugestao, 
no bom sentido, pode ser aproveitada, nao seguida, mas nunca deixa de ser um 
incentive, um estimulo, um motive pelo qual os tecnicos poderao aperfeigoar 
aqullo que se deseja melhorar. B apenas com este sentido que trago a minha 
contribudgao. 

O Sr. Mem de Sa — Muito valiosa. 
O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.a 

Concede, agora, com muita honra, o aparte ao nobre Senador Nogueira da 
Gama. 

O Sr. Nogueira da Gama — fi evidente que em apartes nem sempre conse- 
guimos ser muito claros nas nossas manifestagoes, mas ainda ha pouco, apar- 
teando V. Ex.a sobre o desdobramento anunclado da Carteira Agricola em tres ou 
quatro outras, deixei acentuado que nao era, em principio favoravel, mas apenas 
fazia restrigao no que se refere a parts administrativa, porque me parece ser 
de pouca conveniencia a unidade da diregao na distribulgao do credito agricola 
em todo o Pais. 

O Sr. Mem de Sa — Muito bem! 
O Sr. Nogueira da Gama — Apenas responderia com relagao a execugao 

pratica atraves de varies setores. Disse que nao podia manifestar-me contra 
nem a favor, porque depende de um exame mais demorado do problema. V. Ex a 

cita o caso do credito comercial geral. Mas vai V. Ex.a me permitir: o credito 
comercial nao se confunde com o credito rural... 

O SB. PAULO FENDER — Nem poderia confundi-los. 
O Sr. Nogueira da Gama — ... que pode ter quatro, cinco, seis ou dez 

carteiras, nem por isso deve ser acompanhado nessa forma, nesse processo, 
nessa administragao, pelo credito especializado, isto e, pelo credito rural. 

O SR. PAULO FENDER — Referi-me a Carteira. Apenas para apanhar o 
pensamento de V. Ex.a, no instants em que merece a minha observagao, quero 
dizer que, quando citei a Carteira de Credito Geral, fi-lo para demonstrar que 
nao e uma anomalia, o Banco ter mais de um Diretor na mesma Carteira. 
Apenas sob esse ponto ds vista. 

O Sr. Nogueira da Gama — O problema do credito rural tem uma tecnica 
especial muito diferente do credito comercial, que e comum. 

O SR. PAULO FENDER — Tambem penso assim. 
O Sr. Nogueira da Gama — A anomalia a que V. Ex.a se referiu nao tem 

cabimento, no caso, porque o credito comercial difere fundamentalmente do cre- 
dito rural, pelo seu processo, pelas suas caracteristicas, nao temos que seguir o 
exemplo do credito comercial com relagao ao credito rural, quando um segue 
sistema proprio, 

O SR. PAULO FENDER — Parece que V. Ex.a tomou a deliberagao de me 
contraditar fora do meu pensamento. 

Digo que nao haveria anomalia de ordem administrativa, como a principio 
poderia parecer, o fato de a mesma Carteira ter mais de um Diretor. As condi- 
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goes peculiares, pelas quais uma ou mais Diretorias atuarlam na Carteira, have- 
veriam de consul tar, necessariamente, essas diferencas a que V. Ex.a se refere. 

O Sr. Nogueira da Gama — A anomalia a que V, Ex.a se refere nao serve 
como argumento, porque o credito comercial e inteiramente diferente do credito 
agricola. Assim, o precedente nao deve ser invocado para o credito agricola. 
o que desejo deixar claro. 

O SR. PAULO FENDER — V. Ex.a pode querer deixar claro, mas deixa muito 
escuro! V. Ex.a nao quer aprender aquilo que estou declarando, e que nada tern 
a ver, na exposiqao do meu pensamento, com a substancia ou a natureza das 
teses que as Carteiras versam. 

O Sr. Nogueira da Gama — So me resta pedir a V. Ex a que me escuse dos 
apartes que dei. Nao o apartsarei mais, porque nao e intuito meu trazer escuri- 
dao ao brilhante e luminoso discurso de V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.a mas a deserqao nao 
e o melhor camlnho. Ja o provou o Sr. Janio Quadros. 

Sr. Presidente, advogo duas Diretorias para a Carteira Agricola e Industrial 
do Banco do Brasil; uma para o credito industrial e outra para o credito agricola. 

Quanto as zonas em que deve operar a Carteira Agricola, considero muito 
cedo para discrimina-las, porquanto a reforraa agraria ai vem: ela depende 
de prospecgao de solo, de identificagao dos meios agricultavels; precisamos ter 
o mapa agropecuario do Brasil perfeitamente estudado, para podermos loca- 
lizar as zonas de agao da Carteira. 

Este o motivo por que preconizo, a priori, seja ela apenas dotada de duas 
Diretorias, a que se destlna ao credito agricola, e a ele desde ja se dedlque, 
articulando-se com todos os meios existentes, no pais, de investigagao agricola 
e comece a dar os primeiros passos para se tornar um orgao efetivo no nosso 
principal estabelecimento de credito. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta terminada a hora do Expedients. 

Passa-se a 

GRDEM DO DIA 

Votagao, em discussao unica, do Requerimento n.0 388, de 1961, dos Senhores 
Caspar Veloso (como Lider do PSD) e Salviano Leite, solicitando urgencia, nos 
termos do art. 330, letra c, do Regiment© 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 que vai ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 
E lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N." 397, DE 1961 
Nos termos do art. 253, letra a, do Regimento Interne, requeiro seja retl- 

rado da tramltagao do Senado o Requerimento n.0 388, de 1961, de que sou o 
primeiro signatario. 

Sala das Sessdes, 15 de outubro de 1961. — Salviano Leite. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A materia e retirada da Ordem do Dia. 

Discussao unica da redagao final da emenda do Senado ao 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. (Redagao oferecida pela Comissao de Redagao em seu Parecer 
n-0 571, de 1961.) 

Em discussao. . . . .    . . - • < - 



- 18 - 

Se nenhum Senhor Senador quLser usar da palavra, vou encerrar a dis- 
cusjao. (Pausa.) 

Esta encerrada. 
Fica adiada a votagao pela evidente falta de quorum. 
Esgotada a materia constante da Ordem do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos. 
O SB. SAULO RAMOS — Sr. Presidente, tenho em maos despacho da Assem- 

bleia Legislativa do meu Estado, nos seguintes termos: 
"A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aprovando o requeri- 

mento do Deputado Oiices Caldas, deliberou endaregar caloroso apelo a 
V. Ex.a, no sentido de que seja consignada no Orgamento da Unlao ora 
em discussao, verba destinada ao inicio da censtrugao da BR-090, que 
ligara Laguna a Lages, via Municiplo de Orleans, que representara deci- 
sivo apoio a favor do desenvolvimento regional do oeste e do sul cata- 
rinenses. Cds. Sds.: Deputado Joao Estivalet Pires, Presidente." 

Sr. Presidente, o tradicional e historico porto de Laguna, um dos mais velhos 
do Sul do pals, necessita da construgao dessa rodovia que, ligando aquela cidade 
a cidade de Lages, no Planalto catarinense, favorecera a circulagao de riquezas 
do oeste do norte do Estado. 

O apelo da Assembleia Legislativa sera atendido por interm6dio da bancada 
catarinense, desta Casa, que lutara pela aprovagao da emenda nas comissoes 
tecnicas e no plenario, contando, desde ja, com a benevolencia e o apoio dos 
Senhores Senadores, para que se torne uma realidade a rodovia do porto de 
Laguna, aspiragao das mais legitimas das populagoes sulinas que tenho a honra 
de representar no Senado da Republica. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nao ha mais orador inscrito. 
O Sr. Caspar Veloso — Pego a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Gas- 

par Veloso. 
O SR. CASPAR VELOSO — Sr. Presidente e Srs. Senadores, em aditamen- 

to ao brilhante discurso que acabamos de ouvir, do ilustre Senador de Santa 
Catarina, Sr. Saulo Ramos, a proposito da Emenda Constitucional que estabelece 
nova discriminagao de rendas municipals, venho trazer o apelo que me formula- 
ram diversas comunas do meu Estado. 

Passo a ler os telegramas recebidos para conhecimento da Casa: 

"Lapa — Estado do Parana. 
Solicitamos o apoio de V. Ex.a para a aprovagao da Emenda Cons- 

titucional, ampliando a competencia da Lei Tributaria dos Municipios. — 
Jose Ribas, Presidente da Camara Municipal. 

Curitiba — Parana. 

Solicito o apoio de V. Ex.a a Emenda Constitucional Municipalista 
aumentando a competencia tributaria dos Municipios. Saudagoes — 
Francisco Lechinoskl, Prefeito Municipal de Contenda. 
Porecatu — Parana. 

Solicito do nobre Senador envidar esforgos no sentido da aprovagao, 
pelo Senado, da Emenda Constitucional que da nova discriminagao de 
rendas aos Municipios. Saudagdes — Luiz dl MIgueli, Prefeito de Porecatu. 

Pinhalao — Parana. 
Manifesto o desejo desta Comuna para a urgente aprovagao pelo 

Senado Federal da Emenda Constitucional que estabelece nova discri- 
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mlnagao de rendas municipais a fim de vigorar no proximo ano. Saudagoes 
— Argemiro Fraiz Iglesias, Prefeito Municipal de Pinhalao, Parana." 

Nao e demais, Sr. Presidente, insistir na tecla de que a situagao dos muni- 
cipios paranaenses e, em geral, de todos os municipios brasileiros, e desoladora 
e que so uma nova discriminagao de rendas, como a que se contem na Emenda 
Constitucional que acabo de citar, podera salva-los. 

Nao queria, neste instante, nem fazer profissao de fe municipalista porque 
assim ha muito tempo me manifesto, nem dizer novamente ao Senado e a Nagao 
aquilo que todos os homens de boa vontade diariamente proclamam: que so uma 
nova discriminagao de rendas atraves da Emenda Constitucional salvara os Mu- 
nicipios brasileiros e, com eles, o proprio Brasil. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Nada mais havendo a tratar vou 
encerrar a sessao, designando, para a de amanha, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussao linica da redagao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Camara n.0 167, de 1959 (n.0 255, de 1949, na Camara), que dispde sobre a ins- 
origao de funcionarios e serventuarios da Justiga em concursos publicos de provas 
e titulos. (Redagao oferecida pela Comissao de Redagao em seu Parecer n.0 571, 
de 1961.) 

2 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 36, de 1961, de autoria 

do Sr. Senador Caiado de Castro, que considera de utilidade piiblica a Obra do 
Estudante Pobre do Colegio Militar do Rio de Janeiro, tendo Parecer favoravel 
sob n.0 569, de 1961, da Comissao de Constltuigao e Justiga. 

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



185.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 17 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CUNHA MELLO 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima_— Paulo Fender — 
Zacharias Assumpgao — Lobao da Silveira — Sebastiao Archer — Eugenio 
Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio — Fausto Cabral — Fer- 
nandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo 
Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Salviano 
Leite — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Ruy Pahneira — Lourival 
Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Aloysio 
de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Caiado 
de Castro — Gilberto Marinho — Nogueira da Gama — Moura Andrade 
— Lino de Mattos — Padre Calazans — Pedro Ludovico — Jose Feliciano 
— Filinto Muller — Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Gaspar Velloso 
— Saulo Ramos — Irineu Bornhausen — Daniel Krleger — Mem de Sa 
— Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 45 Srs. Senadores. Havendo numero legal, esta aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

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

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

EXPEDIENTE 

AVISO 

N.0 1-2-256, de 16 do mes em curso, do Sr. Minlstro da Saude, transmitindo 
as informaQoes solicitadas pelo Sr. Senador Jefferson de Aguiar em seu Reque- 
rimento n.0 364, de 1961. 

MENSAGENS 

Do Sr. Presidente da Repiiblica, de 16 do mes em curso: 

N.0 228 (n.0 de origem 533), agradecendo a comunicaqao de haver sido mantido 
o veto presidencial ao projeto de lei que equipara a extranumerarios-mensalistas 
da Uniao servidores das ferrovias federais incorporadas a Rede Ferroviaria Fe- 
deral Sociedade Anonima admitidos ate 30 de setembro de 1957, que contem ou 
venham a contar cinco anos de exercicio; 

N.0 229 (n.0 de origem 534), agradecendo a comunicaqao relativa a aprovaqao 
da escolha do Diplomata Frank de Mendonqa Moscoso para a fungao de Embai- 
xador Extraordinario e Plenipotenciario do Brasil junto ao governo da Tunisia. 
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PARECER N.0 499, DE 1961 
Rcda?ao, para segunda discussao, do Projeto de Lei do Senado n.0 14, 

de 1961. 
Relator: Senador Ary Vianna 
A Comissao apresenta, para segunda discussao (fl. anexa), o Projeto de Lei 

do Senado n.0 14, de 1961. 
Sala das Comissoes, 22 de agosto de 1961. — Lourival Fontes, Presidente — 

Ary Vianna, Relator — Menczes Pimentel. 

ANEXO AO PARECER N.0 499, DE 1961 
Reda^ao, para segunda discussao, do Projeto dc Lei do Senado n.0 14, 

de 1961, que restabelece os postos de Marechal, Aimirante e Marechal- 
do-Ar, 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, Aimirante e Marechal-do-Ar, na Reserva, como dignidade ou titulo. 
Art. 2.° — Os Oficiais Generals promovidos na Reserva aos postos de Ma- 

rechal, Aimirante ou Marechal-do-Ar terao as mesmas honras, prerrogativas e 
vantagens atribuidas em lei aos ja existentes. 

Art. 3.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 

PARECER N.0 574, DE 1961 
Da Comissao de Constitugao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 

Camara n.0 30, de 1961 (n.0 362-B, de 1959, na Camara), que estende 
aos pilotos de aeronaves mercantes nacionais a regalia concedida pelo 
art. 295 do Codigo de Processo Penal, que trata de prisao especial. 

Relator: Senador Aloysio de Carvalho 
O Projeto de Lei n.0 30, de 1961, oriundo da Camara dos Deputados, onde 

transitou sob o n.0 362-B-59, estende aos pilotos de aeronaves mercantes nacionais, 
que ja tlverem exercido efetivamente fungoes de comando, a regalia concedida 
pelo art. 295 do Codigo de Processo Penal, qual a de prisao especial para 
determinados cldadaos, que na mesma disposigao sao enumerados, quando sujei- 
tos a prisao antes de condenagao criminal. 

Correspondia o preceito, inicialmente, ao proposlto de resguardar, em tais 
circunstancias, a autorldade de quern exercera, ja fungoes de certo relevo poli- 
tico ou social, e, ainda nao definitivamente condenado, podia, sem quebra dessa 
autorldade, ser restituido pela Justiga a liberdade plena, por infundados os moti- 
vos determinativos da prisao. 

Bern 6 de ver assim que a prerrogativa nao devera se estender demasiada- 
mente, nem fora este, por certo, o pensamento do legislador. 

Contudo, entre os que destarte se beneficiavam figuraram, desde principio, 
os oficiais das Forgas Armadas e do Corpo de Bombeiros. Considerando, natu- 
ralmente, a similitude da situagao dos que. oficiais da Marinha Mercante Nacio- 
nal, houvessem, alguma vez, exercido, efetivamente, fungoes de comando, a Lei 
n.0 799, de 1.° de setembro de 1949, a esses estendeu a regalia. O presente projeto 
nao faz mais do que contemplar, para os mesmos efeitos, os pilotos de aerona- 
ves mercantes nacionais que preencham identico requisite, o que e, sem diivida, 
medida de eqiiidade. 

Nada hi, portanto, a opor ao projeto do ponto de vista da sua constituclo- 
nalldade e Jurldlcldade. 

Sala das Comissoes, 11 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Aloysio de Carvalho, Relator — Miguel Couto — Ruy Palmeira — Lourival Fontes 
— Heribaldo Vleira. 
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PABECER N.0 575, DE 1961 
Reda^ao final do Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1961. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 
A Comissao apresenta a redagao final (fl. anexa) do Projeto de Lei do Sena- 

do n.0 20, de 1961, que considera de utilidade publica a Conferencia de Sao Vicen- 
te de Paulo de Sao Torquato. Municipio de Vila Velha, Estado do Espirito Santo. 

Sala das Comissoes, 13 de outubro de 1961. — Lourival Fontes, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Caspar Velloso — Ary Vianna. 

ANEXO AO PARECER N.0 575, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1961, que consi- 

dera de utilidade 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.° — £ considerada de utilidade publica a Conferencia de Sao Vicente 

de Paulo de Sao Torquato, com sede no bairro de Sao Torquato, Municipio de 
Vila Velha, Estado do Espirito Santo. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 

PARECER N." 576, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 1961. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 
A Comissao apresenta a redagao final 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. 
Sala das Comissoes, 13 de outubro de 1961. — Lourival Fontes, Presidente — 

Menezes Pimentel, Relator — Caspar Velloso — Ary Vianna. 

ANEXO AO PARECER N.0 576, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 1961, que altera 

a Lei n.® 1.779, de 22 de dezembro dc 1952, que crlou o Institute Brasi- 
leiro do Cafe, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAP1TULO I 
Dos Fins, Diretrizcs e Atribuigoes 

Art. 1.° — O Institute Brasileiro do Cafe (IBC), entidade autarquica, com 
personalidade juridica e patrimonio proprio, sede e foro no DLstrito Federal e 
jurisdigao em todo o territorio nacional, destina-se a realizar, atraves de dire- 
trizes constantes desta lei, a politica economica do cafe brasileiro no Pais e no 
estrangeiro. 

Art. 2.° — Para a realizagao dessa politica, adotara o IBC as seguintes dire- 
trizes: 

a) promogao de pesquisas e experimentagoes no campo da agronomia e da 
tecnologia do cafe, com o fim de baratear o seu custo, auraentar 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 a recuperagao 
das terras que ja produziram cafe e o estudo de variedades as mesmas adapt&veis; 
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d) defesa de um prego jus to para o produtor, condicionado a concorrencia 
da produ?ao allenigena e dos artigos congeneres, bem assim a indlspensivel 
expansao do consumo; 

e) aperfeiQoamento do comercio e dos vneios de distribui^ao ao consumo, 
inclusive transportes; 

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

g) realizagao de pesquisas e estudos economicos para perfeito 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 cooperativismo de produgao, do credito e da dlstribuiqao 
entre os cafeicultores; 

i) fomento da industrializaqao do produto, sob qualquer de suas formas, 
inclusive atraves de partlcipaqao em empresas de economia mista que vierem a 
ser constituidas, tanto pelos Governos Federal ou Estadual quanto pelas Pre- 
feituras Municipals, ou pelo proprio Institute; 

j) fornecivnento de produtos indispensaveis a melhoria de produtividade da 
cafeicultura, a preqos acessiveis. 

Art. 3.° — Para os fins dos arts. 1.° e 2.°, sao atribuiqoes do IBC; 
1. Intensificar, mediante acordos remunerados ou nao, com o Ministerio 

da Agricultura, as Sccretarias da Agricultura e outras entidades piiblicas ou 
privadas, as investigaqdes e experimentaqoes necessarias ao aprimoramento dos 
processes de cultura, preparo, beneficiamento, industrializaqao e comercializaqao 
do cafe. 

2. Regulamentar e fiscalizar o transito do cafe das fontes de produqao 
para os portos ou pontos de escoamento e consumo e o respective armazena- 
mento, e, ainda, a exportaqao, inclusive fixando quotas de exportaqao por porto 
e exportador. 

3. Regular a entrada nos portos, definindo o limite maximo dos estoques 
liberados em cada um deles. 

4. Adotar ou sugerir medidas que assegurem a manutenqao do equilibrio 
estatistico entre a produqao e o consumo. 

5. Definir a qualidade dos cafes de mercado para o consumo do interior e 
do exterior, regulamentando e flscalizando os tipos e qualidades no comercio 
interno e na exportaqao, podendo adotar medidas que assegurem o normal abas- 
tecimento do mercado interno. 

6. Promover a repressao as fraudes no transporte, comercio, industrializa- 
qao e consumo do cafe brasileiro, bem como as transgressoes da presente lei, 
aplicando as penalidades cabiveis, na forma da legislaqao em vigor. 

7. Defender preqo justo para o cafe, nas fontes de exportaqao, inclusive, 
quando necessario, mediante compra do produto para retirada temporaria dos 
mercados. 

8. Fiscalizar os preqos das vendas para o exterior e os embarques na expor- 
taqao para efeito de controle cambial, podendo impedir a exportaqao dos cafes 
vendidos a preqos 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 Esta- 
tistica na organizaqao de estatisticas concernentes a economia cafeeira. 

10. Pacilitar, estimular ou organizar e estabelecer sistemas de distrlbuiqao, 
vlsando a colocaqao mais dlreta do cafe dos centres de produqao aos de consu- 
mo, internes ou externos. 
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11. Promover acordos bilaterais de trocas de cafe por produtos industria- 
lizados necessaries a agricultura, para venda aos cafeicultores, mesmo havendo 
similares nacionais, desde que insuficiente a produgao brasileira ou que os preqos 
de aquisicao sejam vantajosos para a reduqao dos custos de produgao e favo- 
rega-m 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 "1" 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 
reservada a exclusiva subscrigao pelos cafeicultores, obrigatoriamente, eleitores 
do IBC, vedado a estes subscreverem, individualmente, mais de 0,01% (um cen- 
tesimo por cento) do total a eles reservado, observado o mesmo crit^rio para a 
constituigao, 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 dire- 
trizes deste e do art. 2.°, inclusive assistencia financeira aos cafeicultores e 
suas cooperativas. 

§ 3.0 — Sao consideradas cooperativas de cafeicultores, para os efeitos desta 
lei, as constituidas de proprietarios, arrendatarios e parceiros, todos obrigato- 
riamente cafeicultores, bem como as especialmente constituidas por cafeiculto- 
res, para comercio, exportagao, beneficiamento, armazenamento, transporte e 
industrializagao do cafe. 

§ 4.0 — os cafes de cooperativas nao estao sujeitos as limitagoes do contin- 
genciamento da exportagao 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 facul- 
tados 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 seus quadros com, pelo menos, 50% (cinqiienta por cento) de membros 
eleitores do IBC. 

§ 6.° — O IBC podera assumir o controle total ou parcial da exportagao 
brasileira do cafe, sempre que os interesses nacionais o recomendem, mediante 
Resolugao da Junta Administrativa do Instituto. 

CAP1TULO II 
Da Administragao 

Art. 4.° — A administragao do IBC ficara a cargo dos seguintes orgaos: 
a) Junta Administrativa (J. Ad.); 
b) Dlretoria Executiva. 
Art. 5.° — O orgao supremo da diregao do IBC e a Junta Administrativa, 

constituida: 
a) de um delegado especial do Governo Federal, que a preside com voto 

deliberative e de qualidade; 
b) de representantes da lavoura cafeeira, eleito nos termos do artigo seguinte; 
c) de cinco representantes do comercio de cafe, um de cada uma das pragas 

de Santos, Rio de Janeiro, Paranagua e Vitoria, e o ultimo em conjunto 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 
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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 segundo 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 Adminis- 
trativa, conforme_ estabelecido no artigo anterior, letra "b", os Estados produ- 
tores de cafe terao um representante para cada milhao de sacas de produgao 
exportavel, ate o maximo de 10 (dez) representantes por Estado. 

§ I-0 — Para efeito do disposto neste artigo o Ministro da Fazenda declarara, 
^te 90 (noventa) dias antes das eleigoes, o numero de representantes cafeicul- 
tores de cada Estado, com base na produgao exportavel media dos ultimos 5 
(cinco) anos agricolas. 

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

. . Art- '•0 — Os lavradores de cafe membros da Junta Administrativa serao 
eitos pelos cafeicultores inscritos eleitores do Institute, mediante previo alista- 

mento eleitoral aberto em carater permanente com excegao apenas do periodo 
que vai de 90 (noventa) dias antes da data das eleigoes ate 90 (noventa) dias 
aepois delas. 

§ I-0 — A eleigao sera realizada na 2.a quinzena de Janeiro e a posse dos 
eleitores se verificara na primeira reuniao ordinaria da Junta Administrativa, 
no vnes de abril. 

§ 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 Administrativa em reuniao extraordinaria especial, convocada para 15 
quinze) dias a partir da vigencia da presente lei, respeitados os seguintes prin- 

cipios: 
a) so podera alistar-se o cafeicultor que prove, atraves de certidao do cadas- 

tro 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, des- 
de que sua participagao 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 procuragao; 

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; 

ff) o alistamento constitui ato voluntario do cafeicultor e se processara 
Perante o orgao do IBC existente na localidade, na falta deste, perante as Asso- 
ciagoes Rurais ou, perante a Prefeitura, inexlstindo ambos. Em qualquer caso, 
0 requerimento de inscrigao, devidamente documentado, sera remetido ao Escri- 
torio Estadual do IBC, que organizara o quadro eleitoral do Estado, com os 
Pedidos referidos; 

h) os titulos eletorais so poderao ser entregues aos proprios eleitores, poden- 
do o IBC delegar as Associagdes Rurais e Cooperativas de Cafeicultores e, somen- 
te na falta destas, as Prefeituras, poderes para efetuar a entrega, sempre que 
no municipio nao houver representagao do IBC ou de qualquer de seus orgaos; 
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i) nao podem ser candidates os cafeicultores estrangeiros ou os que estejam 
vinculados a industria, armazenagem ou ao comercio de cafe, direta ou indire- 
tamente, por si, seus prepostos ou parentes ate o segundo grau, inclusive; 

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

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

I) 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 
respectivo em sobrecarta maior, que contera tambem a do voto, sempre que votar 
fora da segao em que estiver inscrito; 

m) a cada mesa receptora correspondera sempre uma segao; 
n) somente entidades de ambito estadual, de exclusiva representagao de 

cafeicultores, poderao registrar candidates a Junta Administrativa, salvo nos 
Estados onde elas nao existirem ou tiverem menos de urn 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 Itmite maximo de 3 (tres) chapas por Estado, podendo, tambem 
ser registrada chapa por grupo de no minimo, 500 (quinhentos) 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 aludl- 
das; 

o) cada chapa constara de tantos nomes quantos forem os lugares a preen- 
cher, em dobro; 

p) a eleigao se fara segundo o criterio majoritario, considerados eleitos, 
com mandate efetivo, os mais votados em todas as chapas, ate o numero de 
vagas a preencher, ficando como suplentes os seguintes mais votados, ate com- 
pletar numero identico ao de titulares. 

q) 30 (trinta) dias antes da eleigao serao publicadas, por edital, no brgao 
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 candidatos, bem como as entidades de classe que tenham registrado 
chapas, poderao designar ate dois fiscais junto as mesas receptoras; 

t) as cedulas, poderao conter um ou mais nomes dentre os candidatos 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 
votagao, lavrando-se ata circunstanciada de todas as ocorrencias, a qual sera 
remetlda ao Escriterio Estadual do IBC, para posterior remessa a sede da autar- 
quia, enderegada a presidencia da diretoria; 

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

w) das decisoes da Junt? Adminis trativa, 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 respecti- 

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

a) todas entidades de representagao dos comerciantes de cafe, devidamente 
constituida, contando mats de um ano de funcionamento regular, podera parti- 
cipar da reuniao a ser realizada em cada praga para indicagao de seu represen- 
tante e respectivo suplente, a qual devera ocorrer dentre em 30 (trinta) dias a 
contar da publlcagao do edital de convocagao, subscrito pelo chefe do Escritorio 
Estadual do IBC, publicagao essa que devera ser feita ate 60 (sessenta) dias antes 
da eleigao dos representantes cafeicultores. Se o chefe do Escritorio Estadual do 
IBC nao fizer a convocagao dentro do prazo acima, cabera ao Presidente da 
entidade antiga da praga, ou a seu substitutivo legal, faze-lo, nos 10 (dez) dias 
seguintes; 

b) nas pragas onde houver mais de duas entidades representativas 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 quando 
nenhuma das entidades existentes usar do direito que Ihe assiste, a indicagao po- 
derd ser feita por um grupo de 20 (vinte) comerciantes de cafe, no minimo, 
dentro do decendio 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 hipdtese de mais de um grupo de comerciantes de cafe, na forma do 
due dispoe o item "d" fazer indicagoes diferentes, prevalecera aquela que contar 
com maior mimero de assinaturas; sendo igual esse niimero, o maior tempo de 
atividade ininterrupta do comercio de cafe, em meses e dias. na praca onde con- 
correrem, decidira a escolha dos nomes; se ainda coincidindo, a idade apontara 
o escolhido; havendo ainda empate, o sorteio decidird; 

g) das reunioes das entidades, a que se referem os itens "a", "b" e "c", se 
lavrard ata circunstanciada, extraindo-se duas cdpias autenticadas enviadas, res- 
pectivamente, 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 Gerais, Parana, Rio de Janeiro e Espirito Santo, indicarao seus 
representantes e respectivos suplentes, por oficio dirigido ao Ministro da In- 
dustria e do Comdrcio; 

1) apds entendimento prdvio, dentro do prazo estabelecido no item "a" deste 
artigo, os Governos dos Estados de Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso, 
Golds e Bahia indicarao, em conjunto, por oficio dirigido ao Ministro da Indus- 
tria e do Comercio, seus representantes e respectivos suplentes, na forma do dis- 
posto no art. 5°, letra "d"; 

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



- 28 - 

Art. 9.° — O Presidente da Junta Administrativa sera de livre nomeaqao do 
Presidente da Republica, demissivel ad nutuni, e os demais membros e respectivos 
suplentes serao investidos em seu cargos mediante nomeagao do Presidente da 
Republica. 

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 
litil da segunda quinzena de abril e da segunda quinzena de outubro; e, extraordi- 
nariamente, quando convocada pelo presidente ou pela maioria de seus membros, 
ou ainda, pela Diretoria do IBC. 

§ 1.° — As sessoes ordinarias durarao ate 10 (clez) 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 dos membros da Junta Administrativa, alem de publicagao pela im- 
prensa; 

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

§ 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 (um tergo) dos membros no plendrio. 

§ 5.° — O suplente substitui, transitoriamente, o representante em suas faltas 
ou impedimentos e, definitivamente, no caso de renuncia, perda de mandate ou 
falecimento. 

Art. 12 — As deliberagbes da Junta Administrativa que o delegado especial do 
Govemo Federal julgar contrarias as diretrizes da nolitica economica do cafd, 
estabelecidas nos arts. 2.° e 3.° desta lei, serao submetidas, com fundamentada ex- 
posicao, e por intermedio do Ministro da Industria e do Comdrcio, a aprecir.gao 
do Presidente da Republica, dentro em 10 (dez) dias uteis, ccntados da data em 
que tiverem sido tomadas. 

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

Art. 13 — A Junta Administrativa compete: 
a) elaborar seus 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 do n.0 1, do artigo 3.°, desta lei; 

c) fiscalizar a execugao do orgamento, tomar as contas do exerclcio 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 necessaries a consecugao 
das diretrizes e atribuigoes constantes dos arts. 2.° e 3.° desta lei, e determiner 
as medidas financeiras que se tomarem necessarias; 

f) apreciar as estatisticas da produgao que Ihe sejam propostas pela Diretoria, 
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 respcctivas 
proporgoes de valores globais das regioes produtoras. 
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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 executiva constituida de 5 (cinco) mem- 
bros, sendo que 3 (tres), no minimo, serao obrigatdria e exclusivamente, lavrado- 
res de cafd, todos de nomeagao do Presidente da Republica. 

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

§ 2.° — o Presidente da Republica designara um dos diretores cafeicultores 
para Presidente da Diretoria. 

§ 3.° — Sao incompativeis para o cargo de membro da Diretoria as pessoas 
mteressadas no comercio do cafe, na armazenagem ou na industrializagao do 
produto, direta ou indiretamente, por si, seus prepostos ou parentes, ate o se- 
gundo 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 controle 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. 
6- A elaboragao do orgamento do custo da produgao nas diversas regioes 

economicas. 
T- A promogao de entendimentos com os estabelecimentos bancarios ofi- 

ciais sobre o financiamento da produgao cafeeira, consertando sempre que possi- 
vel, os pontos de vista relatives a politlca financeira do cafe. 

. . Art. 17 — A remuneragao da Diretoria sera fixada pelo Ministerio da Indus- 
tria e do Comdrcio. 

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

com tercelros; 

b) efetivar as medldas administrativas devidamente aprovadas; 

c) assinar, com qualquer dos Diretores Cafeicultores, contratos que impor- 
tem na allenagao de bens de propriedade do IBC ou constitulgao de onus reais 
sobre os mesmos, previamente autorizados pela Junta Administrativa, bem como 
outorgar procuragoes; 

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

e) presidir as reunioes da Diretoria com voto deliberative e de qualidade, 
e convoca-las em carater extraordinario; 

f) nomear e promover os servidores do IBC, de acordo com o quadro criado 
pela Junta Administrativa, punir e demltir esses servidores, bem assim os do 
quadro efetlvo como os da Tabela Numerica Suplementar, criada pela Dei 
n.0 1.779, de 22 de dezembro de 1952 e que fica mantida por esta lei, na forma 
Que o regulamento estabelece e mediante inquerito administrative; conceder 
ferias, remogoes, licengas, abonos de faltas; 

g) despachar todo o expediente do IBC; 
h) convocar extraordinariamente, a Junta Administrativa. 
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CAPlTULO III 
Do Pessoal 

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

Art. 29 — O tempo de service prestado ao antigo Departamento Nacional 
do Cafe, inclusive em sua fase de liquidagao, sera computado para os efeitos 
de direito. 

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

Art. 22 — As aposentadorias concedidas pelo extinto Departamento Nacio- 
nal do Cafe, continuam a cargo do Institute do Cafe. 

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

CAPiTULO IV 
Do Patrimonio 

Art. 24 — O patrimonio do IBC e constituido pelo acervo do extinto De- 
partamento Nacional do Cafe, incluidos os sens haveres, direitos, obrigagoes e 
acoes, bens moveis e imoveis, documentos e papels de sen arqulvo, entregues 
ou por 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 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 administracao, ao financiamento das medidas aprovadas 
pela Junta Administrativa, na execucao do programa do IBC. 

Paragrafo linico — 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, oedi- 
dos ou arrendados a Cooperativa de Cafeicultores, podendo ser adotado o mes- 
mo criterio quanto aos imoveis atualmente ocupados por usinas de cafe e outros 
que sirvam para o mesmo fim, bem como a maquinaria neles existentes, sempre 
por deliberagao do IBC. 

Art. 27 — A alienacao 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. 

CAPITULO V 
Da Taxa 

Art. 28 —- Para custeio dos servigos a seu cargo e atribuicoes 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 infe- 
rior a Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros), nem superior a Cr$ 50,00 (cinquenta 
cruzeiros), por saca beneficiada de 60 (sessenta) quilos de cafe, e que sera arre- 
cadada na conformidade das intrugoes que baixar sua Diretoria. 

Paragrafo linico — Nenhuma licenga para exportagao de cafe ou venda para 
o consume interno, em qualquer ponto do Pais, sera expedida pela autorldade 
competente sem que Ihe seja exibida a prova do pagamento dessa taxa. 
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CAP1TULO VI 
Das Disposigoes Gerais e Transitorias 

Art. 29 — Para o.s fins da presents lei, o IBC podera instalar e manter 
escritorios e delegados sens nas Capitais dos Estados, nos portos de exportagao, 
no interior das zonas produtoras e no Exterior. 

Paragrafo unico — Nos locals onde nao existam services organizados pelo 
IBC, podera este transferir, mediante acordo, parte de suas fun<j6es executivas 
aos Governos Estaduais on Instituicoes Cafeeiras capazes de, a sen iuizo, exe- 
cuta-las. 

Art. 30 — Os representantes do Brasil nos drgaos ligados a economla cafeeira 
no estrangeiro, ainda que sem funcao diplomatica, serao nomeados pelo Presi- 
dents da Republica mediante indicaqao, em lista triplice, pela Junta Adminis- 
trativa. 

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

Art. 32 — Sao extensivos ao Institute Braslleiro do Cafe os privilegios da 
■razenda Publlca, quanto ao uso das agoes especiais, 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 destlnagao 
que for estabelecida pelas entidades representativas da lavoura cafeeira, as 
quais, para esse fim serao convocadas na propria lei que extinguir o Instituto. 

Art. 34 — Revogadas as disposicoes em contrario e expressamente, o De- 
creto n.o 9.784, de 6 de setembro de 1946, o Decreto-lei n.0 9.272, de 22 de 
rnaio de 1946, mantida a revogaqao 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 publicaqao. 

PARECEB N.0 577, DE 1961 

Redacao final do Projeto de Resolu?ao n.0 35, de 1961, que revoga 
disposicao da Resolucao n." 6, de 1960. 

Aprovou o Senado, em sessao de 12 do mes em curso, o Projeto de Resolugao 
° 35, de 1961, com duas emendas, revogando, em relaqao a um cargo de Bi- 

oliotecario e aos de Arquivologista as expressoes "extinto quando vagarem". 
A Comissao Diretora apresenta, a seguir, a redagao final do projeto, com 

nicdlficagao decorrente das referidas emendas: 

Resoluqao 
O Senado Federal resolve: 

Artigo unico — Sao suprimidas, na coluna de "Observaqoes" do Quadro de 
que trata o art. 8.° da Resoluqao n.0 6, de 1960, as notas referentes a supressao, 
Wla vacancia, existente em relaqao a cargos de "Oficial da Ata", "Oficial Biblio- 
tecario" e "Oficial Arquivologista". 

Sala da Comissao Diretora, de outubro de 1961. — Moura Andrade — 
Cunha Mello — Guido Mondin — Novaes Filho — Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENXE (Moura Andrade) — Esta finda a Leitura do expediente. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerlmento do nobre Senador Novaes Filho. 
E lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N.0 398, DE 1961 
Tendo sido convidado a participar da Delegagao que representara o Brasil 

nas XXXVI e XXXVII sessoes do Conselho e na XI Conferencia Geral da Orga- 
nizagao das Nacdes Unidas para Alimentagao e Agricultura (PAO), a reallzarem- 
se em Roma no mes em curso, solicito me seja concedida a autorizagao do Senado 
para o exercicio dessa missao, nos termos do art. 19 da Constituigao e do art. 40 
do Regimento Intemo. 

Sala das Sessoes, 17 de outubro de 1961. — Novaes Filho. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — De acordo com o disposto no artigo 

4.°, § 1.°, do Regimento Interno, este requerimento sera remetido a Comissao 
de Relagoes Exteriores, devendo ser submetido a consideragao do Plenario ainda 
na presente sessao, em virtude do que estabelece a alinea b, do n.0 II, do art. 
329 da lei interna. (Pausa). 

Vai ser lido projeto de lei encaminhado a Mesa, 
fi lido e aprovado o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 44, DE 1961 
Dispoe sobre o valor da aposentadoria dos segurados das instituigoes 

de previdencia social quando invalidos em conseqtiencia de tuberculose 
ativa, alienagao mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia e 
cardiopatia grave. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — O disposto no paragrafo 5.° do art. 27, da Lei n.0 3.807, de 26 

de agosto de 1960, nao se aplica aos casos de aposentadoria decorrente de tuber- 
cusole ativa, alienagao mental, neoplasia maligna, segueira, lepra, paralisia e 
cardiopatia grave. 

Paragrafo unico — O valor mensal do beneficlo-aposentadoria devldo aos 
segurados em geral das instituigoes de previdencia social nos casos referentes 
neste artigo, sera igual ao total dos respectivos salaries de contribuigao. 

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

Justificagao 
O presente projeto visa a estabelecer um sistema uniforme de dlreitos, no 

que concerne ao valor da aposentadoria, decorrente de tuberculose ativa, aliena- 
gao mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia e cardiopatia grave. 

De fato, nao so os servldores publicos em geral — cujos proventos sao pagos 
pelo Tesouro — mas tambem os funcionarios das instituigoes de previdencia 
social que percebem estipendios de inatividade diretamente de suas repartigoes, 
quando acometidos das molestias acima referidas, percebem retrlbuigao igual 
ao vencimento da atividade, e nao, como acontece com os segurados em geral, 
que auferem uma parcela correspondente a 70% do valor do salario de beneficio. 

Assim, para que se adote um sistema uniforme de pagamento, em relagao a 
esse tipo de aposentadoria, e que sugerimos a adogao do presente projeto. 

Sala das Sessoes, 17 de outubro de 1961. — Gilberto Marinho. 

LEGISLAgAO CITADA 
LEI N.» 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Art. 27 — A aposentadoria por invalidez concedida ao segurado que, apos 
haver percebldo auxUio-doenga pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contl- 
nuar incapaz para o seu trabalho, e nao estiver habilitado para o exercicio do 
outro, compativel com as suas aptidoes. 
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§ 5.° — No calculo do acrescimo a que ss refere o paragrafo anterior serao 
considerados como correspondentes a contribuigoes mensais realizadas nos meses 
em que o segurado tiver percebido o auxilio-doenga. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O presente projeto de lei vai as 
Comissoes de Constituigao e Justiga, de Legislagao Social e de Finangas. 

Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sa, primeiro orador inscrito. 

O SR. MEM DE SA — Senhor Presidente, Srs. Senadores, repito apenas um 
lugar comum ao asseverar que o dever fundamental e o objetivo primeiro do 
atual governo esta em dominar a inflagao e center a alta do custo de vida. 
Verdade sablda e proclamada, preclsa, entretanto, ser martelada, dia apos dia, 
a fim de que das palavras passemos aos atos. Realmente, muito receio que nao 
obstante a clareza e reiteragao dos conoeitos oficiats na materia, a forga da 
inercia, o temor de desagradar, a preocupagao de consolidar poliUcamente o novo 
sistema de governo, mais a de atender, na medida do possivel, as mil solicita- 
?6es e necessidades que de toda a parte se levantam, levem os responsaveis pelo 
destine da Repiiblica a insensivelmente protelar as medidas imperiosas que a 
Proprla sobrevivencia das instituigoes impoe. Repito; a sobrevivencia das insti- 
cuigoes e que impoe a luta imediata, a batalha sem treguas, o heroismo sem 
vacilagoes para debelar o carcinoma inflacionario que corroe e dissolve o orga- 
msmo nacional. Nao ha enfase, nao vai esforgo retorlco nestas sentengas. 
Ou contemos o custo de vida, dando estabilidade a moeda, ou a inflagao levara 
ao caos a economia do Pais. Antes disto, porem, no clima de revolta e desespero 
QUie ela cria, nenhum governo ou sistema democratico de governo resistira. 
Sem boa finanga, nao ha boa politica, nem bom governo — tem sido dito_ pelos 
escritores © confirmado pela Historia. No clima da inflagao, nao so nao ha 
finangas, que resistam; nao ha paz ou ordem social que prevalega, nem ha 
governo que se mantenha quando a persistencia e a exasperagao do aviltamento 
Monetario ultrapassam os limites da resignagao e da capacidade de sacrificio 
dos povos. As crises, entao, se sucedem, com intensidade crescente, a intranqiiili- 
dade desborda para a agitagao e esta desfecha nas convulsoes que a tudo sub- 
verte. Nem presidencialismo, nem parlamentarismo a elas deixarao de sucum- 
bir, pois que um e ouiro sao meros sistemas de governo, instrumentos de agao 
Politica para a realizagao do bem comum. 

Nao nos lludamos julgando que longe estamos das catastrofes que aqul 
anuncio. Delas nos vamos aproximando, ano apos ano e, ja agora, mes apos 
Pies, com a leviandade das criangas que se abeiram de um abismo sempre supe- 
restimando sua capacidade de evita-lo. Tal como a embriagues, a inflagao comega 
por gerar uma sensagao falsa de euforia e vitalidade, mas, se prolongada, embora 
os sentidos, conturba a inteligencia e paralisa a vontade. Deste limite insidioso 
nos estamos acercando, a ele somos chegados. Ou reagimos agora, ou tarde sera 
Para faze-lo. 

Sr. Presidente, no Programa de Governo com que o Conselho de Ministros 
se apresentou ao parlamento, mais do que um simples programa de governo 
encontramos uma admiravel sintese das incontaveis necessidades do Brasil. fi 
documento que honra a equipe de economistas e tecnicos que o redigiu, mas a 
que falta, a meu ver, a principal virtude que se reclama do piano de agao de 
um governo parlamentar: — a nitida e precisa hierarquisagao das necessidades 
a serem enfrentadas dentro da limitagao dos meios disponiveis. 

Certo e que ali esta acertadamente dito que a politica de combate a Infla- 
lao merece absoluta prioridade no campo economico; certo tambem que varias 
referencias ali se fazem a necessidade do equilibrio orgamentario e de uma 
politica realista de fretes e tarifas, bem como as medidas referentes ao aumento 
da produgao e da produtividade, ao estimulo das exportagoes e aos demais 
meios e processes capazes de assegurar o almejador desenvolvimento de nossa 
economia. A par de tals juizos, ali se depara, igualmente, um rol de "metas" 
a serem atingidas nos proximos anos e, para atingi-las, um outro rol se esboga 
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— o das dezenas e centenas de bilhoes que cada setor da vida economica e_da 
adminlstraQao publlca reclama. Entramos numa danga alucinada de bilhdes, 
porque o bilhao, e nao mais o milhao passou a ser a unldade de medidas dos 
gastos piiblicos. Ao milhar, em nossos dlas, ficou reservado o triste papel de 
"quebrado" desprezivel que ate ja se omite na leitura das cifras. 

Senhores Senadores, a Economia Politlca, tem sido definida como a ciencia 
das opgoes. Tambem governar e optar, e escolher, e, entre dlversas hlpoteses 
e formulas de agao, decidir pela mais conveniente ou, muitas vezes, pela que se 
apresenta possivel. Ora, o Conselho de Ministros demonstra a necessidade de 
aumentar o Brasil a taxa de crescimento do Produto Nacional Bruto de 5,2 
para 75% ao ano e, para tanto, elevar os Investimentos brutos, em capital 
fixo, dos 14% atuais para 23,75, ou seja o aumento de 70% no esfonjo de inves- 
timento. Mostra, ainda que se impde estimular a poupanga, dirlgindo-a para 
os setores fundamentals da estrutura economica e afugentando-a das aplica- 
Cdes especulativas e de rentabilidade imedlata. Revela a imensidade dos recur- 
sos que o aumento da produtividade agricola exige, como allnha as cifras 
reclamadas para a soluQao dos conhecidos pontos de estrangulamento de nossa 
economia. Sapientemente, reitera o imperative de corrigir as distor^oes que nos 
afligem, os funestos desequilibrlos entre os setores e as regioes do Pais, como 
a urgencia de investir maci^amente no campo da educagao de todos os graus, 
anotando que a experiencia tem comprovado que nao exlste investimento de 
maior produtividade, bem como que, sem ele, nao e possivel Imaginar o desen- 
volvimento seguro de uma naqao. Tudo certo e demonstrado, penso eu, por&n, 
que nada disto se fara possivel se a moeda continuar no despenhadelro da 
desvalorizaqao e os pre^os na vertlgem da ascengao. O combate a inflagao — 
reza a mensagem ministerial — representa, simultaneamente, desiderate social 
e "meio" economico para atingir outros objetlvos baslcos que nao se alcanga- 
riam dentro do regime inflacionario que tem prevalecido. Tudo, portanto, que 
na Mensagem se le e tudo que se projetar como a?ao publlca, como tudo quanto 
se pretenda para um desenvolvimento sadio, depende essencialmente do exlto 
na luta contra a inflagao. Impoe-se por isto, indagar do Govemo que providen- 
cias Imediatas e eficazes cogita adotar para esta cruzada. 

Mai emposssdo, o Sr. Ministro do Trabalho anunciou a elevagao dos salarios 
como medida de Inadlavel justiga. E efetivamente ja decretada foi a majora- 
gao de 40%, nao obstante ler-se no Programa de Govemo esta sentenga que 
o bom senso e a dura experiencia sufragam: — "E precise fugir ao circulo 
vicioso: — aumento de salarios — elevagao do custo de vida". "As provlden- 
cias enunciadas nao terao sentido nem alcance se, ao mesmo tempo, nao ado- 
tarmos inflexiveis medidas... num amplo programa de contengao de pregos e 
combate k inflagao". 

Os salarios foram e vao ser majorados, sem se indagar se as possibllldades 
de produgao e os indices de produtividade suportam os novos niveis, mas as 
"inflexiveis medidas" de combate a Inflagao continuam ignoradas. Em conse- 
qiiencia, a elevagao do custo de vida prossegue e prosseguird, tal como a men- 
sagem ordena se faga. 

Ora, Sr. Presidente, reconhecido e que o desequilibrlo orgamentario 6 a 
primeira matriz inflacionaria a enfrentar. Temos de nos convencer que dlspen- 
der acima das possibllldades da receita e, depots, suprir as faltas pelo expedlente 
simplorio e primario das emissoes, conduz inexoravelmente a situagao calamitosa 
que estamos padecendo. So e admissivel gastar alem das receitas ordln&rias 
quando se pode cobrlr os deficits com o apelo a poupanga, mediante o langa- 
mento de titulos da divida publlca. Nos dias correntes, por6m, os pap61s que 
rendem os juros fabulosos de trinta por cento ao ano, mal asseguram o pro- 
prietario contra a desvalorizagao da moeda no mesmo prazo. Urge, pois, conter 
rigidamente a despesa, ainda que com sacrlficio de obras altamente meritdrias, 
pelo espago de tempo necessario ao restabeleclmento do equllibrlo. Nao sera 
tempo perdido este, sera tempo ganho; como ganho 6 o tempo da convalescenga, 
apos grave molestia, para permltir que o organlsmo retome forgas e, como elas, 
reconqulste o tempo reclamado para o retomo da saude. Uma pausa de um 
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ou dols anos de conten?ao dr^tlca, llmitando as despesas a margem estrita da 
receita, assegurara que as metas assinaladas no Programa de Govemo sejam 
alcanQadas. Sem tal base, nada se construlri de util mas, ao contrario, refor- 
^ada sera a corda com que nos enforcamos. Dentro desse objetivo, tera o 
Governo, como lucidamente indlca na Mensagem, de encarar virilmente o pro- 
blema dos deficits que transformam os sistemas publicos de transporte em 
sorvedouro Inesgotavel de dinheiro. Sabe-se demais que a Rede Ferroviaria 
Federal, mals o Lolde e a Costelra, consomem 5 bilboes de cruzeiros, por mes, 
nos deficits de sua exploragao e tambem conhecidas sao as causas de tal des- 
calabro. 

Agora, certamente, apos a elevagao dos nivels salarials, esse deficit passar& 
de clnco, provavelmente, para sels bilboes de cruzeiros por mes. 

Nenhum governo, at6 hoje, teve a coragem de arrostar cstes focos perma- 
nentes da decomposi?ao inflacionaria. Nem o do Sr. Janio Quadros, tao bravo 
em rela?ao a outros pontos infecciosos, se animara a esta fa?anha herculia. 
Entendo eu. entretanto, que o primeiro governo do sistema parlamentar esta 
no indeclinavel dever de empreende-la. Desde logo, porque, se o nao fizer, nao 
sobrevivera, como nao sobnevivera, apos ele, qualquer govemo, parlamentar ou 
presidenclal, que o substituir sem a decisao de aceitar e veneer o desaflo infla- 
cionario. E, depols, porque, ao contrario do que erroneamente se supoe, o sis- 
tema parlamentar pode propiclar a constltuigao de goveraos com a for?a e a 
autoridade suflciente para tao Imensa tarefa. 

Na extrema gravidade da situa?ao em que nos debatemos, confio no patrio- 
tlsmo e, sobretudo, no instinto de conservaQao de nossos partldos e parlamen- 
tares. A exposipao franca e varonll do quadro de nossas dificuldades, alcangara, 
por certo, dos lideres e das bancadas partidarias, o apoio indispensavel para 
que o Conselho de Mlnlstros e, nomeadamente, o Ministro da Fazenda, realizem 
um programa bienal de dura e &spera supressao de gastos e elimlna?ao de 
deficits. Na Franga, na Inglaterra, na Alemanha. em todas as nagoes de siste- 
ma parlamentar, Inumeros exemplos confirmam a capacidade deste regime para 
jugular crises de qualquer esp4cie. 

Nao preclso citar, porque todos conhecem, o famoso exemplo do Qabinete 
Olemenceau, salvando as flnangas da Franga, depols da Guerra de 1914. 

Penso, por isto, que o atual Conselho deve veneer a timldez e a indeclsao 
que o vem dominando. Compreendem-se, obviamente, as dificuldades e os per- 
calgos que ele tern a superar nestas prlmelras semanas de Implantagao. O tem- 
po, porem, esta contra nos e contra ele. Urge passar a agao e a agao agresslva, 
corajosa, dlrla at6 heroica. Ai estamos a ultlmar a elaboragao do orgamento 
para 1962, cujo deficit prevlsto, de 126 bilboes ja subiu a mals de 150 ou 170. 
E Imposslvel esperar que esta avalanche nos afogue, sem que tentemos todos 
os esforgos para domin^-la ou, quando menos, reduzl-la a proporgoes supor- 
tavels. Entendo, portanto, que o Conselho de Mlnlstros, emanagao do Parla- 
mento, no Parlamento devla estar, em conjugagao com os lideres partldarlos 
e as Comlssoes Tecnlcas, propondo as medldas basicas para o saneamento da 
Lei de Melos. Se for precise cortar verbas, suprimlr emendas, mam'-ar r-c?ltas 
— que tudo se faga, ja e j&, pois devemos ser bastante maduros para compre- 
ender que nao passa de irrisao e mentira salvar verbas no papel que nao terao 
valldade pritica ou, se a tlverem, custarao a desgraga do dia de amanha, con- 
correndo para a voragem em que todos sucumbiremos. Parece-me que a apa- 
rente ausencla do Conselho na elaboragao do orgamento para 1962 6 omlssao 
Incompreensivel e InexcusAvel. 

Sel, Srs. Senadores, que os problemas economicos do Brasil nao se resol- 
Verao apenas com provldenclas de ordem monetirla e fiscal, pois todos os pro- 
blemas socials dependem da coordenagao de variados fatores e medldas. Mas 
estou seguro de que, sem o saneamento financeiro e sem a establlidade da 
moeda, todos os demais esforgos serao baldados. Vejam V. Ex.as que as corre- 
gbes dos nivels salarials cada vez sao mals rapidamente absorvldas pela ele- 
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va?ao dos pregos a elas subseqiientes. As primeiras duraram alguns anos, as 
ultimas prevacilagoes que o Imobilizam. O slstema passado nao resistlu 12 ine» 
ses. Em breve, teremos de reajustar os salaries prlmelro a cada semestre e, 
em seguida, trlmestral ou mensalmente. 

Sr. Presidente, nao e a palavra de um oposicionista que diz estas verdades 
amargas, e a voz de um amlgo, ha quase 40 anos apologlsta do parlamenta- 
rismo, que se sente no dever de advertlr o govemo para que supere as vacK 
lagoes que o imobilizam. O sistema parlamentar e a proprla democracia estao 
cercados de inimlgos que outra coisa nao esperam senao capitallzar, em bene- 
ficio de seus nefastos designios, o desespero popular decorrente das decepqoes 
que a inagao governamental ha die gerar. Nenhuma duvida pode subsistlr: se 
nos, se o parlamento e o governo, nao demonstrarmos capacidade die agao e 
llderanga, o Brasil serd presa facil de convulsoes socials cujo desfecho nao se 
preve, mas que, certamente fugira dos quadros democratlcos e das tradlgdes 
crlstas de nosso povo. Creio possivel e, mats que possivel, inadlavel, uma agao 
oonjugada, mediante a rlqueza de recursos e virtualldades pecuilares ao atual 
sistema, capaz de oferecer ao pais algumas das reformas fundamentals que 
hoje se tomaram aspiragoes irrecusavels; — a Reforma Admlnistratlva, a Refor- 
ma Bancarla, a Reforma Agrdria, a reforma ou revlsao dos codlgos e das leis 
baslcas. Mas, antes e acima de tudo, o saneamento finanoeiro, a establlidade 
monetdrla, a contengao do custo de vida. A elevagao galopante dos pregos ja 
e insuportdvel. Nao e possivel esperar mals, o povo nao mais pode esperar. E 
quando a esperanga se perde, tudo o mals perdldo estd. 

A providencial felicidade com que o Brasil tern vencido suas crises politlcas 
e mllitares — mais uma vez verificada na que agora ocorreu — pode conduzir 
a ilusao de que sempre haveremos de resolver pacificamente as mais graves 
conjunturas. 

O Sr. Pedro Ludovico — Da-se V. Ex.a licenga para um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com multo prazer. 
O Sr. Pedro Ludovico — Ha poucos dlas, em dlscurso pronunclado nesta 

Casa, referl-me exatamente a elevagao exagerada do custo de vida. Apresentel, 
em cores negras, a situagao por que passa o Brasil. Cheguei a dizer que ou o 
Governo acaba com a especulagao, com a ganancla, ou fracassard. Tern V. Ex.6, 
razao no que estd afirmando, prlncipalmente por se tratar de quern conhece 
perfeltamente o nosso amblente. professor que e de Economia da Universldade 
do Rio Grande do Sul, o que ihe da autorldade tecnica e moral para analisar 
o prdblema. 

Considero a situagao do Brasil, no particular, gravissima, mais grave do 
que muita gente pensa. Digo, repetindo o que afirmei naquela oportunldade, 
que se nao opusermos um dique a essa avalancha teremos, fatalmente, de enfren- 
tar dias trdgicos. 

O SR. MEM DE SA — Agradego imensamente o aparte do eminente Senador 
Pedro Ludovico. 

Na verdade. Sr. Presidente, o meu discurso nao d senao a continuagao do 
que S. Ex. , o Senador Pedro Ludovico, com multo mals autorldade que eu. .. 

O Sr. Pedro Ludovico — Nao apolado! 
O SR. MEM DE SA — ... ha dias pronunciou. S, Ex.a tern autorldade pela 

sua longa experiencia de vida publlca, governante por diversas vezes e homem 
inteiramente entrosado na realidade social do interior do Brasil. 

Meu discurso, portanto, e exatamente uma repetigao da tese de S. Ex.a 

Nao ha, entretanto, novidade nem no que S. Ex.a disse nem no que estou 
dizendo. Creio, porem, que todos precisamos, semana apos semana, bater, repisar 
esses lugares comuns, como disse no inicio da mlnha oragao, estes truismos 
estas inverdades que se espalham pela Nagao, a fim de ver se, com essas reite- 
ragoes, conseguimos que das palavras passemos a agao. 
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,Tevlnamo-nos contra este falso otlmlsmo, pols um povo lan?ado ao deses- 
pero e explorado por agitadores, so nas plores formas da vlolencia encontra 
vazao para seus sofrimentos represados. A isto e a muito mais, estamos expostos 
se nao dermos ao povo, ja e jl, o minimo e a primeira reivindicaQao a que ele 
tem direito: — o de uma vida liberta do pesadelo da fome e do sobressalto dos 
pregos alucinados. 

Para tao ambicioso e urgente programa, so carecemos de homens com capa- 
cldade de lideranga e compenetragao de suas responsabllidades e da suprema 
gravidade historica e universal da bora que vivemos. (Muito bem! Multo bem! 
Palmas prolongadas. O orador e cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a bora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER — Senhor Presidente, deveria ocupar a tribuna para 

versar tese que depende de definigao da Bancada do Partido Trabalhista Brasi- 
leiro no Senado, sobre posigao que deva tomar no assunto. Como tal definigao 
nao foi posslvel em vlrtude de reuniao que ainda nao realizamos, reservo-me 
para falar na sessao de amanha. 

Deslsto, portanto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 

Gllberto Marinho. (Pausa.) 
Nao esta presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Heribaldo Vielra. (Pausa.) 
Tambem nao esta presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Silverio Del Caro. 

O Sr. Moura Andrade se ausenta da presidencia, assumindo-a o 
Sr. Cunha Mello. 

O SR. SILVERIO DEL CARO — Senhor Presidente, solicitei a palavra para, 
desta Tribuna, ler parte de copiosa correspondencia (a que tenho em mao no 
momento) que hei recebido nestes ultlmos dias de diversas prefeituras capixabas, 
todas elas solicitando tomar possivel a urgencia para a aprovagao da emenda 
constituclonal n.0 1, que vem estabelecer nova discriminagao de renda em favor 
das comunas brasilelras. 

Sr. Presidente, de Nova Veneza recebi o seguinte telegrama: 

"Soliclto de V. Ex.a cobertura para imediata aprovagao da emenda 
constituclonal, favor&vel a discriminagao de rendas para os pobres Muni- 
cipios brasileiros. Saudagoes — Tito Santos Neves, Prefeito Municipal." 

De Cariclca: 
"Rogo a V. Ex.a inconteste lider municipalista, providencias urgen- 

tes para aprovagao no Senado da Emenda Constituclonal n.0 1, dando 
nova discriminagao de rendas, inclusive ao fortalecimento da ampliagao 
do SENAM e pronta criagao do Banco dos Municipios. Saudagoes — 
Eduartino Sllva, Prefeito Municipal de Caricica." 

Senhor Presidente, de S. Exa o Sr. Adelfo Poll Monjardim, Prefeito de Vito- 
ria, recebi o seguinte oficlo; 

"Excelentissimo Senhor Senador: Tenho a honra de me dirigir a 
V. Exa a fim de solicltar do emlnente Senador, o especial obs6quio de 
tomar possivel a urgencia para a aprovagao da emenda constitucional 
numero um, que estabelece nova discriminagao de rendas em favor das 
comunas braslleiras, como tambem desejo apelar igualmente para a 
proverbial atengao de V. Ex a no sentido de apoiar a ampliagao e forta- 
lecimento do Servigo Nacional dos Municipios (SENAM), construgao da 
Casa dos Municipios em Brasilia e a pronta criagao do Banco dos Muni- 



- 38 - 

cipios, considerando estas como as metas prioritarias que virao benen- 
ciar, em grande parte, os interesses das comunidades deste mnenso Brasil. 

Certo de que V. Ex.a dispensara o necessario acolhimento ao presen- 
te pedido, apresento-lhe meus antecipadas agradeclmentos.^de par com 
protestos de minha elevada estima e distinta consideraqao. 

Sr. Presidente, eram estas as palavras que desejava proferir neste momento. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa, requerimento do nobre 
Senador Guido Mondim. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 399, 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 35, de 1961. 

Sala das Sessoes, 17 de outubro de 1961. — Guldo Mondim. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em face da deliberagao do Plenario, 

passa-se a imediata discussao e votaqao da Redaqao Final do Projeto de Reso- 
lugao n.0 35, lida no expediente, restante do Parecer n.0 577. 

Em discussao. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Esta aprovada. A materia vai a promulgagao. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Discussao linica da redagao final da emenda do Senado ao Projeto 

de Lei da Camara, n.0 167, de 1959 (n° 255, de 1959, na Camara), que 
dispoe sobre a inscrigao de funcionarios e serventuarios da Justiga em 
concursos piiblicos de provas e titulos. (Redagao oferecida pela Comis- 
sao de Redagao em seu Parecer n.0 571, de 1961). 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao a redagao final. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovada. 

E a seguinte a redagao final aprovada, que vai a Camara dos Depu- 
tados: 

Redagao final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Camara 
n.0 167, de 1959 (n.0 255-B/59, na Camara), que dispoe sobre a inscrigao 
de funcionarios e serventuarios da Justiga em concursos piiblicos de 
provas e titulos. 

PARECER N.0 571 — 1961 

EMENDA N.0 1 — CCJ 
Ao art. 1.°: 
De-se a seguinte redagao ao art. 1.° 
"Art. 1.° — Os funcionarios e serventuario de 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 publlco de prova e titulos, para 
preenchimento de cargos nas repartiqoes publicas da Uniao, do Distrito Federal 
e dos Territorios, bem assim de suas autarquias, orgaos paraestatais e sociedades 
de economia mista, independentemente de inscrigao na Ordem dos Advogados 
do Brasil e das demais formalidades pertinentes a essa entidade. 

O SB. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Designo, para acompanhar o estudo 
da emenda do Senado na outra Casa do Congresso Nacional, o nobre Senador 
Heribaldo Vieira, relator da materia na Comissao de Constituigao e Justiga. 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 36, de 1961, de 
autoria do Sr. Senador Caiado de Castro, que considera de utilidade 
publica a Obra do Estudante Pobre do Colegio Militar do Rio de Janeiro, 
tendo "Parecer favoravel sob n.® 569, de 1961, da Comissao de Consti- 
tuigao e Justiga". 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o projeto. 

Nao havendo quern pega a palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Esta aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado em primeira discussao: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 36, DE 1961 

Considera de utilidade publica a Obra do Estudante Pobre do Colegio 
Militar do Rio do Janeiro. 

Art. 1.° — E considerada de utilidade publica a Obra do Estudante Pobre do 
Coldgio Militar do Rio de Janeiro, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
da Guanabara. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O projeto voltara a Ordem do Dia, 
para segunda discussao, apds o intersticio regimental. 

Passa-se a votagao do requerimento de licenga, lido no Expediente, de autoria 
do nobre Senador Novaes Filho. 

Tern a palavra o nobre Senador Aloysio de Carvalho, para emitir parecer em 
nome da Comissao de Relagoes Exteriores. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Senhor Presidente, designado Relator pelo 
Presidente da Comissao de Relagoes Exteriores, tenho a declarar que o parecer 
da Comissao 6 inteiramente favoravel ao pedido de licenga que faz o nosso emi- 
nente colega, Senador Novaes Filho, para participar da Delegagao que representara 
o Brasil nas sessoes do Conselho e na XI Conferencia Geral da Organizagao das 
Nagoes Unidas para Alimentagao e Agricultura (FAO), a se realizarem em Roma, 
no mes em curso. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Em discussao o requerimento. (Pausa.) 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

EsU aprovado. 
A autorizagao 6 concedida. 
Est4 esgotada a materia da Ordem do Dia. 
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Nao hi, oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao. Designo para a de 

amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 32, de 1960, que manda 

adotar o exame psicotecnico aos candidatos a condutores de veiculos terrestres, 
autopropulsores, tendo 

PARECERES contraries, sob n.0s 563 e 564, de 1961, das Comissoes: 
— de Constituigao e Justiga; e 
— de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas. 

2 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 35, de 1960, que restringe 

o exercicio do magisterio de ensino m^dio aos licenciados dentro da finalidade de 
cada curso, tendo 

PARECERES, sob n.0s 546 e 547, de 1961, das Comissoes: 
— de Constitui^ao e Justifa, pela constitucionalidade; e 
— da Comissao de Educa^ao e Cultura, contrdrio. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 15 boras e 20 minutos.) 



186.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 18 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, CUNHA MELLO 

GILBERTO MARINHO E GUIDO MONDIN 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacha- 
rias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Sebastiao Archer 
— Leonidas Mello — Mathias Olympic — Eugenio Barros -r- Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Per- 
nandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Salviano Leite — 
Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge 
Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del 
Caro — Ary Vianna — Arllndo Rodrlgues — Calado de Castro — Gilberto Marinho 
■— Nogueira da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos 
— Paulo Calazans — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — 
Plllnto Miiller — Lopes da Costa — Alo Guimaraes — Gaspar Velloso — Nelson 
Maculan — Saulo Ramos — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
Parecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, esta aberta a sessao. 

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

que, posta em discussao, e sem debates aprovada. 
O Sr. l.0-S?cretario da conta do seguinte; 

MENSAGENS - 

Do Sr. Presldente da Republica, datadas de 13 do mes em curse, resti- 
tuindo autdgrafos referentes a projetos de lei sancionados, a saber: 

NP 230 (numero de origem 535) — Projeto de Lei da Camara nP 35, de 
1955, que modifica o art. 238 e seus paragrafos, Titulo III, Segao V e revoga 
o art 244 e seus paragrafos da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei nP 5.452, de IP de maio de 1943; 

NP 230 (numero de origem 535) — Projeto de Lei da Camara nP 35, de 
de igei, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciario — Jus- 
Wga Eleitoral o credito especial de Cr$ 13.850.473,90, para atender as despesas 
correspondentes aos exercicios de 1952 a 1957; 

NP 232 (numero de origem 537) — Projeto de Lei da Camara nP 134, de 
1961, que autoriza o Poder Executivo a participar da Sociedade de Economia 
Mlsta Agos (Plratini S.A., em organizacao pelo Governo do EsDado do Rio 
Orande do Sul e da outras providencias. 

AVISO 

NP 498-B de 12 do mes em curso, do Sr. Ministro da Viacao e Obras 
Publicas, tran'smltindo informagoes soli ci tad as pelo Sr. Senador Gilberto Ma- 
^nho em seu Requerimento nP 301, de 1961. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Santiago, 29 de agosto de 1961. 

Exmo. Seiior Presidente: 
En nombre del Congresso Naclonal do Chile y en cumplimiento de acuerdos 

adopiados en la Primeira Conferencia Interparlamentarla Americana celebrada 
en Lima en 1959, nos es grato convocar a la segunda reunion de esta natura- 
leza, que se efectuara en nue.stra capital entre los dias 22 al 29 de octubre pro- 
ximo, ambas fechas inclusives. 

Nuestro Parlamento vera con sumo agrado la presencia de una Delega- 
cion de ese Honorable Cuerpo Legislative que nos permita, a la vez que estre- 
cher v.'nculos de unidad interparlamentaria, continuar el estudo de materias 
de alto interes para los pueblos de America. 

Con tal proposito, acompanamos el texto del Temario que sera conside- 
rado en dicha oportunidad, como, igualmente, una agenda provisional que 
contiene el desarrollo de las sesiones de trabajo y actos anexos a la Conferencia 
sehalada. 

For otra parte, la representacion diplomatica de Chile en ese pais sera, 
premunida en breve, de los antecedentes necesarios para atender las consultas 
que sobre la materla V. E. estime del caso formular. 

Slrvase V. E. aceptar la expression de nuestra mas alta y distinguida 
consideraclon — Hernan Videla L., Presidente del Senado — Hernan Borchert 
B.. Sscretario del Senado — Jacobo Schaulsohn N., Presidente de la Camara 
de Diputados — Fernando Yarar Y., Secretario Accidental de la Camara de 
Diputados. 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
Of. N.0 25-61. 

Brasilia, 11 de outubro de 1961. 
Senhor Vice-Presidente: 
Na qualldade de Presidente do Grupo Brasileiro da Unlao Interparlamen'.ar, 

informo a V. Ex.a que se realizara entre 22 a 29 do corrente, em Santiago do 
Chile, a n Conferencia Interparlamentsr Americana. 

2. Comunico, outrosslm, na forma do art. 24 do Regimento Intemo deste 
Grupo, que diz: "O numero de componentes da Delegacao sera fixado pela 
Comissao Executiva, dentro das possibllldades or?amentarias do Grupo", que a 
Comissao Executiva fixou em 3 (tres) o numero de represemantes de cada 
Casa do Congresso. 

3. Assim sendo e levando em consideraQao a obrigatoriedade da partici- 
pa?ao dos Senhores Senadores Filinto Miiller, na qualldade de membro do Con- 
selho da Uniao, e Rui Palmeira, como Vice-Presidente do Grupo brasileiro, soll- 
cito a V. Ex.a a designaijao do terceiro representante do Senado. 

Aproveito a oportunidade para reiterar-lhe os meus protestos de alta estl- 
ma e distinta consideragao. — Saturnine Braga, Presidente do Grupo brasilei- 
ro da Unlao Interparlamentar. 

Aviso do Sr. Ministro das Relagoes Exteriores, nos seguintes termos: 
Rio de Janeiro. 

Brasilia, 5 de outubro de 1961. 
G-DC-26-921.0(42) (96) 
Missao Especial do Brasil a Roma. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunlcar a V. Ex.a que o Governo brasileiro deliberou 

enviar a Roma, no proximo dia 4 de novembro, uma Missao Especial para 
comparecer as solenldades com que se comemora, ao mesmo tempo, o Ponti- 
ficado e o 80.° aniversario de sua Santidade o Papa Joao XXIII. 
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2. A Missao sera composta de cinco pessoas, e sera chefiada pelo Presi- 
dente do Conselho, Mlnistro Tancredo Neves, na qualidade de Embaixador Extra- 
ordlndrio e Plenlpotenciario. Dos quatro membros restantes, um sera o Repre- 
sentante Permanente do Brasil junto a Santa Se, Embaixador Henrique de 
Souza Gomes, e os tres outros serao um Senador, um Deputado e um Professor. 

3. A indlcaqao do Rspresentante dessa Casa do Congresso, por deliberaqao 
do Governo, devera ser feita por ela propria, atraves das normas regimentals 
aplicdveis. 

4. Muito agradeceria que V. Ex.a me comunicasse no mais breve prazo o 
nome escolhldo para que sobre :le possa recair o ato de designaijao do Presi- 
dente da Republica. 

AproveKo a oportunidade para renovar a V. Ex.a os protestos da minha 
alta estlma e mais dlstlnta consideraqao. — San Tiago Dantas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em expediente dirigido a Mesa, 
o Sr. Ministro das Relaqoes Exteriores comunica a deliberagao do Governo 
braslleiro de enviar a Roma Delega?ao Especial para comparecer as solenida- 
des comemorativas do Pontificado e do 80.° aniversario de Sua Santidade o 
Papa Joao XXIII e pede a indicacao de um membro do Senado Federal para 
dela partlcipar. 

A escoiha recaiu no Senhor Senador Benedicto Mario Calazans. Para aceitar 
e exercer essa missao, S. Ex.a acaba de enviar a Mesa pedido de autorizacao que 
vai ser lido. 

E lido o seguinte 

REQUERLV1ENTO N.® 400, DE 1961 
Tendo sido convidado a integrar a Delegaqao que represen ara o Governo 

braslleiro nas solenidades comemorativas do Pontificado e do 80.° aniversario 
de Sua Santidade o Papa Joao XXIII, sollcito me seja concedida pelo Senado 
Federal a autorizaqao necessaria para aceitar esta missao, nos termos do art. 49 
da Oonstitulqao Federal e do art. 40 do Regimento Intemo. 

Sala das Sessoes, 18 de outubro de 1961. — Padre Calazans. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — De acordo com o disposto no 

art. 4.°, § l 0,_do Regimen ;o Interno, este requerimento sera remetido a Comis- 
sao de Rela?6es Exteriores, devendo ser submetido a consideraqao do Plenario 
ainda na presente sessao, em vlrtude do que estabelece a alinea b do n.® II do 
art. 329 da lei Interna. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de resoluqao proposto pela Comissao Diretora. 
fi lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUCAO N.® 48, DE 1961 

Altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Senado a que se refere 
o art. 8.® da Resolu^ao n.® 6, de 1960. 

Art. 1.® — fi criado, no Quadro do Pessoal da Secretaria do Senado, a que 
se refere o art. 8.° da Resoluqao n.® 6, de 196-0, 1 (um) cargo Lsolado, de provl- 
mento efetlvo, de Dentista, Simbolo PL-4, a ser provide por quern possua diplo- 
ma adequado a especialldade e pratlca do exercicio da profissao, por prazo 
nao inferior a 5 (cinco) anos. 

Art. 2.® — Esta Resolu?ao entra em vigor na data de sua publicaqao. 

Justificaqao 

O presente projeto visa a dotar o Quadro do Pessoal da Secretaria do Sena- 
do de um profisslonal especiallzado, a fim de atender as exigencias naturals 
ditadas pela raudan^a da Capital Federal para Brasilia. 
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De fato, os services medicos desta Casa estao a carecer de um especialista 
em odontologia, para suprir lacuna existente em importante setor de suas ati- 
vidades. 

A criagao do Cargo de Dentista, portanto, e medida que interessa nao so 
aos Senadores e funcionarios, mas, tambem, a administracao do Sen a do, como 
elsmento de desenvolvimento de sens servigos. 

Sala das Oomissoes, 18 de outubro de 1961. — Auro Moura Andrade, Presi- 
dente —Cunha Mello, Relator — Argemiro Figueiredo — Novaes Filho — Mathias 
Olympic — Guide Mondim. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — o presente projeto independe 
de apoiamento. Vai as Ck)miss6es de Constituigao e Justica e de Finangas. 
(Pausa.) 

Vai ser lido requerimento do nobre Senador Paulo Fender, 
fi lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 401, DE 1961 
Solicito, nos termos regimentais, oficie o Senado ao Senhor Ministro da 

Fazenda, no sentido de que se manifeste S. Ex.a a respeito da possibilidade de 
ser desdobrada em duas Diretorias a Carteira de Credlto Industrial e Agricola 
do Banco do Brasil, para sua melhor eficiencia em face da reforma agraria a ser 
feita no Pais e em razao dos argumentos expendidos em meu discurso de 16 do 
oorrente, nesta Casa, remetendo-se o texto dessa oragao, em recorte do Diario 
do Congresso Nacional, aquele titular. 

Sala das Sessoes, 18 de outubro de 1961. — Paulo Fender. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Conforme os Srs. Senadores terao 

veriflcado da leitura do expediente, pelo Congresso do Chile foi convocada a 
Segunda Conferencia Interparlamentar Americana, a realizar-se na Capital da- 
quele pais, de 22 a 29 do corrente mes. 

Em oficio do Presidente do Grupo Brasileiro da Uniao Interparlamentar, 
tambem lido, se comunicava haver sldo fixado em tres o numero dos represen- 
tantes do Senado na Delegagao do Congresso Nacional aquela Conferencia, entre 
eles figurando os Senhores Senadores Pilinto Muller e Ruy Palmeira, respectiva- 
mente membro do Conselho da Uniao e Vice-Presidente do Grupo Brasileiro 
desse orgao. 

Nessas condigoes, cabe designar apenas o terceiro representante do Senado. 
De acordo com os entendlmentos havldos, a Presidencla designa o Senhor 

Senador Salviano Leite. 
A Presldencia recebeu tambem convite para o Senado se fazer representar 

nas comemoragoes do Sesquicentenario do Congresso Chileno. 
Sobre essa representagao a Presidencia esta levando a efelto entendimentos 

com os Srs. Lideres e oportunamente dara conheclmento a Casa do que ficar 
dehberado. 

Continua a hora do expediente. 
Tern a palavra o nobre Senador Cunha Mello. 
O SR. CUNHA MELLO — Senhor Presidente, Srs. Senadores. Venho a esta 

tribuna, Sr. Presidente, para registrar, deixando consignado nos Anais desta 
Casa, dois fatos que me parecem, sob todos os aspectos, auspiciosos. 

Falo, Sr. Presidente, autorizado pelo lider da minha bancada, a do PTB, 
conseqiientemente, falo em nome da propria bancada. E que para nos do Parti- 
do Trabalhista Brasileiro os dois fatos que a seguir comentarei encerram, tra- 
duzem ou indicam duas significativas, embora indiretas, vitorias de todo nosso 
programa e da luta que a seu favor vimos empreendendo. 

O primeiro fato, Sr. Presidente, diz respeito a dellberagao do PSD, o Partldo 
Social Democratico, no sentido de dar todo o seu apoio — e desse modo pro- 
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mover os necessaries entendimentos, no Senado, conforme anuncia a imprensa 
— os projetos basicos que a nova estrutura econdmico-social do Pais esta a 
exigir. 

O PSD, Sr. Presidente, resolveu dar toda prioridade aos projetos da lei 
antitrust, de telecomunicasoes, de remessa de lucros para o exterior, da exten- 
sao da leglslagao trabalhista ao homem do campo e outros, todos eles versando 
sobre pontos fundamentais do programa de nosso partido, o PTE. A satisfacao 
com que registramos essa delibera?ao do PSD e tanto maior quando, simulta- 
neaments, registramos, tambem, que isso vem de acontecer justamente no mo- 
mento em que a Suprema Magistratura do Pais, a Presidencia da Repiiblica 
6 exerclda, com tanto equilibrio e fervor patriotico pelo lider do nosso partido, 
p insigne Dr. Joao Goulart. 

Sendo o PSD, Sr. Presidente, um partido centrista e conservador por exce- 
lencia, reveste-se este fato da mais alta significagao. E uma indicagao, e um 
indice. Slnal, Sr. Presidente, de que vivemos o exato momento das grandes, 
das fundamentais "reformas de base" que de ha muito se vem afirmando, o 
Pais necesslta. fi, que, Sr. presidente, tais "reformas", ditas de "base", sao, 
representam, sociologicamente, um corolario, uma conseqiiencia, uma resul- 
tante. Legislatlvamente, Sr. Presidente, tais "reformas de base" sao o produto, 
o opimo fruto das forgas e das aspiragoes socials em curso, ja preparadas, ja 
araadurecldas, para receberem o novo tratamento legal que a economia, por 
sua evolugao, ja exigia. 

Conseqiientemente, Sr. Presidente, quando um partido como o PSD, tradi- 
cionallsta em suas posigoes, entende de vir dar apoio prioritario a proposigoes 
como as citadas, que o ideario politico das correntes mais populares ja preco- 
nlzava, numa in cess ante luta de doutrinagao e de esclarecimento, temos que 
nos congratular com essa agremiagao, fazendo dessa sua nova posigao, nao 
uma vltdrla nossa, partldaria, porem uma vitoria dos ideais que a nossa luta 
alicerga. 

O PTE, que por numerosas circunstancias de natureza politica, vem man- 
tendo, com o PSD, ha tanto tempo, uma allanga talvez surprefendenbe, sente-se, 
em momento como este, mais tranquilo do que nunca. Se a democracia jamais 
podera corresponder a ditadura — e se esta ultima e sempre o grosso tecido 
das intransigencias, dos odios e da elimlnagao deliberada e slstematica do en- 
tendimento, nada mais adequado para comprovar a nossa evolucao democratica 
que a allanga k qual aclma me referl. Pela conjugagao das ideias, pelo Inter- 
cambio dos propdsltos, faz-se possivel, democraticamente, e auspiciando-se os 
melhores resultados, unlr-se, numa mesma luta. para fins construtivos, corren- 
tes de opinlao em si tao distintas como o PSD e o PTB. Dai por que, Sr. Pre- 
sidente, em conjunto, nao obstante algumas dissengoes. algumas naturals e 
previstas dissengoes, temos nos ambos, o PTB e o PSD, construido o presente 
e o futuro de nosso Pais, conduzindo-o, iniludivelmente, para o seu destine 
maior. 

Quando o PSD, portanto, em hora tao grave da vida nacional, une-se mais 
a nos para dar apoio prioritario a itens fundamentais de nosso programa, sem 
com Isso, evidentemente, desfigurar-se como agremiagao politica, tinha eu, 
como tenho, na qualidade de petebista, que vir a esta tribuna para registrar o 
fato. E, reglstrando-o, consignar, tambem, a minha inabalavel confianga na 
superagao das dlflculdades da hora presente e, pols, na consolidagao da vida 
democratica entre nos. Nao apoiando pessoalmente embora, a forma de go- 
vemo que em data recente adotamos — o que exoressei de manelra mais afirma- 
tlva desta tribuna nos dias da crise — isto nao me inibe, Sr. Presidente, ao 
contrarlo, aconselha-me, a erqrrimir meu voto de confianga, a minha serena 
convlcgao na forga e na resistencia dos Ideais democraticos sob os quais allcer- 
gamos a nossa vida piiblica, o nosso viver politico. 

Esse, Sr. Presidente, o primeiro dos fatos a que me propunha_ registrar. 
O outro,' Sr. Presidente, o segundo, antes dlz respeito a uma convicgao pessoal, 
minha, que de ha muito allmento e, que, ainda assdm, esta em plena concor- 
dftncla' com os principios gerais defendidos pelo partido ao qual pertengo. 
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Esse segundo fato, Sr. Presidente, diz respeito a novo acordao do Supremo 
Tribunal Federal, comentado em recsnte edlcao do Correio da Manha, relative 
a extensao da legislagao trabalhista em vigor ao "trabalhador rural". Como 
dlz o referido e brilhante orgao da imprensa brasileira, "com esta decisao do 
Supremo Tribunal Federal cessa uma odiosa discriminacao, qua nao permitia, 
pelo simples fato de um trabalhador estar empregado am atividades rurais, 
beneficiar-se da legislacao social". 

De fato, Sr. Presidente, jamais compreendi o porque, a razao de ser tao 
odiosa e inconsistante discriminacao. Como se o exercicio do trabalho e da 
profusao distinguisse, quando em verdade nao distingue o trabalhador com rela- 
qao aos chamados "beneficios sociais", tais como, direito a ferias, a licenca para 
tratamento de saude, a auxilio maternidade, a aposentadoria e pensao, isto para 
somente citar alguns dentre tantos. 

Por que razao o trabalhador urbano, o operario das fabricas, tem direito ao 
"contrato de trabalho", ao "dissidio coletivo" e a tantos outros direitos em ctefe- 
sa de sua dignidade profissional, em defesa de seu patrimonio e de sua familia, 
e o "trabalhador rural" nao o tsm? 

Ha de se dizer — e muitos assim pensaram — que restava a necessidade 
de tomar extensiva a legislacao, por ato proprio, por lei especial. Pols foi justa- 
mente a desnecessidade de tal providencia que a Egregia Corte veio assentar 
com o seu "colendo acdrdao". Necessidade ha, sim, Sr. Presidente, de que o 
governo federal providencie com a maxima energia a aplicacao da "legislacao 
trabalhista" nos campos, no ambito das "empresas rurais", de modo a que a 
sua decisao nao fique letra morta. 

fi, pois, com satisfacao que registro tambem este fato, nao indo nesse 
registro nenhuma oposigao as proposicoss em curso relativas a dita extensao. 
Com o registro que fago da sabia decisao do Supremo Tribunal Federal, traduzo 
a alegria de ver confirmada, atraves da mais Egregia Corte do Pais, a minha 
convlcgao — a convicgao que sempre alimentei — de que o legislador, ao pro- 
mulgar a codificagao trabalhista, jamais teve a intsngao de "sxcluir de seus 
beneficios os trabalhadores rurais". Ao contrario. Estes como todos os demais 
trabalhadores estavam, sempre estiveram nelas inscritos, estando a depender a 
aplicagao e, no caso, a extensao de fatores nao propriamente legais, porem, 
antes, de fatores politicos, de previa preparagao do ambiente rural para reoe- 
ber ditos beneficios. Dai porque, Sr. Presidente, o Correio da Manha, com muito 
acerto, diz restar a necessidade de que se promova uma "ampla campanha de 
divulgagao publica em todas as comunidades rurais", a fim de qiie o servilis- 
mo venha a ser definitivamente erradlcado do meio rural. 

Ooncluindo, Sr. Presidente, as minhas singelas consideragoss a respeito dos 
dois fatos apontados, desejo apenas acrescentar que o Partido Trabalhista Bra- 
sileiro continua inteiramente voltado para as dificuldades e os sofrimentos das 
massas trabalhadoras. Neste momento de crise, de vida mais cara e de ameagas 
a paz social. E que assim permanscendo tem a precisa consciencia de que esta 
a servigo da chamada "revolugao brasileira", a que, estamos certos, hi de se pro- 
cessar dentro da ordem democratica, atraves da permanente consulta a vontade 
popular, com a conjugagao dos recursos e das energias de todas as forgas pro- 
dutoras do Pais, Inclusive a "Forga do Trabalho". (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 
Heribaldo Vieira. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. presidente, residindo em Brasilia desde 
o mes de maio do ano passado e desvinculado totalmente da minha anterior 
resldencia no Rio de Janeiro e no meu Estado, aqui permanecendo e sofrendo 
todas as deficiencias desta cidade, inteiramente integrado na grande solidao 
do Planalto, e natural que me interesse profundamente pelos seus problemas, 
examinando-os a fim de contribuir para a sua solugao. 

Tenho ouvido reclamagoes, lido censuras veiculadas na Imprensa e tornado 
conhecimento de discursos proferidos na Camara dos Deputados sobre a orga- 
nizagao hospitalar da Fundagao do Hospital Distrital de Brasilia. Muiias dessas 
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acusagoes sao de maior gravidade e por isso mesmo eu, homem nao mais infla- 
mado pelo verdor dos anas, achei que deveria, com a responsabilidade de rep re- 
sentante do povo, examinar as criticas aquele Hospital, com a devida ponde- 
ragao a fim de manifestar minha opiniao dentro de um crit^rio de probabili- 
dade e veracidade. 

Dirigi-me ao Hospital Distrital e procure! conversar com a magnifica equipe 
de medicos que la prestam serviqos a causa da medicina na Capital da Republica. 
Confesso que fiquei maravilhado com o alto padrao cientifico dessa medicina e 
algo decepclonado pelo fato de as obras daquele notavel Hospital estarem incom- 
pletas. Como tudo em Brasilia, o Hospital Distrital nao foi concluido, como se 
houvesse parado o ciclo das obras desta grande cidade formada no coragao do 
Brasil. 

VI um predio de onze andares com tres apenas em funcionamento; vi um 
hospital projetado para duzentos e muitos leitos e apenas com cento e tantos 
leitos funcionando. Este hospital, projetado para atender a uma populagao cujo 
crescimento se estima em quinhentos mil habltantes, ja agora, mesmo com defi- 
ciencia de leitos e falta de complementagao de suas obras, assiste satisfatoria- 
mente a uma populagao de cento e sessenta mil habitantes, gragas ao esforgo 
e sacrificio herdlco daquele corpo de medicos. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Exft um aparte? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Tenho a satisfagao de confirmar o que V. Ex.a 

acaba de dizer relativamente ao corpo medico que trabalha no Hospital Distrital 
de Brasilia. Realmente, sao homens absolutamente dedicados aos seus misteres, 
e tudo quanto se posse dizer de bem ou em louvor desses facultativos nao sera 
senao justiga. O hospital que teve sua instalagao atrasada por motivo da precaria 
situagao financeira do Pais, sera concluido dentro em breve. Acredito piamente 
nisto, e sua equipe medica, dispondo entao do moderno e complete aparelhamen- 
to, honrara, como o tern feito ate agora, o Brasil e a Republica. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Pois nao. 
O Sr. Caiado de Castro — Estou acompanhando, com muita atengao, o discurso 

de V. Ex.a e declaro-me integralmente de acordo com as suas palavras. Desejo, 
em aditamento a oragao do ilustre colega, informar que compareci por duas vezes 
ao Hospital Distrital. Da primeira, em companhia de pessoa da minha familla, 
que se encontrava enferma. Ninguem sabia que eu era Senador. Vestia simples- 
mente roupa esporte, ou melhor, a candango e, mesmo asslm, fui recebido e tra- 
tado com todo o carlnho. Da segunda vez, all fui para tratamento pessoal, um 
caso de urgencia. Desta feita, naturalmente, a pessoa que me acompanhou decla- 
rou minha qualidade de Senador. O certo, no entanto, que em ambas as vezes 
fui magnificamente atendido, nao so pelos medicos como pelas enfermeiras, dedi- 
cadas, competentes e capazes. A impressao que tenho do Hospital Distrital 4 a 
mesma de V. Ex.a: possui um corpo clinico esplendido, servido por uma excelente 
equipe de enfermeiras, mas ainda e, como V. Ex.a disse, obra inacabada. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Muito obrigado pela colaboragao de V. Ex.a 

Sr. Presidente, nao obstante o depoimento que estou trazendo a esta Casa, 
agora revigorado pelo testemunho de um medico de alto nivel moral e da respei- 
tabllldade do Senador Fernandes Tavora... 

O Sr. Fernandes Tavora — Muito obrigado. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — ... robustecido ainda pelas declaragoes do 

nosso ilustre colega, o Marechal Caiado de Castro — e sei que muitos outros pensam 
da mesma manelra, inclusive V. Ex.a Sr. Presidente, que me tern feito afirmagoes 
neste sentido — nao obstante tudo isto, o supersensacionalismo jornalistlco ou 
tribunicio, como ocorreu na Camara dos Deputados, jogam pedras contra esses 
medicos e contra o hospital, injustamente, e nao raro calculadamente, vlsando 
a flnalidade que nao se recomenda, como no decorrer do meu discurso darei 
ciencia a Casa, citando fatos. 
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O Sr. Guido Mondin — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. HERDBAIiDO VIEIRA — Com todo o prazer. 
O Sr. Guido Mondin — V. Ex.B tera a bondade de citar xneu testemunho 

quanto a observagao que faz. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Esteve comlgo nessa visita ao Hospital Dis- 

trital de Brasilia o nobre Senador Guido Mondin. 
O Sr. Guido Mondin — Poucos colegas, nesta Casa, terao tido oportunidade 

de comparecer, como eu, por varies motives, ao Hospital Distrital de Brasilia. 
Nesses primeiros momentos, observe! o que ali se passa de abnegagao, de sacri- 
ficio, de atendimento correto dos medicos pertencentes ao Quadro do Hospital 
Distrital, Digo mais — e por certo V. Ex.a trara a Casa informagoes da reunlao 
que participamos no domingo, a tarde, quando tivemos ocasiao de aprofundar 
nossos conhecimentos quanto ao piano do Hospital — que nao sera apenas no 
Pais, mas na America, um exemplo de assistencia hospitalar. V. Ex.a sabe que 
estamos espontaneamente comprometidos a empreender, nesta Casa a defesa do 
hospital e dos seus medicos, porque o que se pretende ali fazer depende de nossa 
coiaboragao, em materia de verbas e do conforto moral, de que estao necessitando 
em razao dos ataques que tern sofrido. Participaremos, assim, do ergulmento dessa 
obra extraordinaria, que servira de exemplo e de emulagao, nao apenas no Pals, 
como no exterior. Eu, tambem, nobre Senador, tratarel a materia na tribuna do 
Senado. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Obrigado a V. Exa 

O Sr. Fernandes Tavora — Da licenga para um aparte? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Pois nao. 
O Sr. Fernandes Tavora — V. Ex.a se refere a injustigas que fazem aos midlcos 

do Hospital Distrital, quando nada ha de estranho nisso, porque a humanidade 
nunca foi esqulva a injustigas e muito mais ainda em relagao a classe m^dlca, 
que sempre as sofreu, embora se sacrificando constantemente em bem daqueles 
que a detratam. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — V. Ex.a tern toda a razao. 
Sr. Presidente, propunha-me a examinar, neste momento, uma a uma, todas 

as acusagoes que estao sendo feitas nao somente ao corpo medico do Hospital 
Distrital de Brasilia, como a propria instituigao. 

Ha poucos dias diziam, da tribuna da Camara dos Deputados, que um medico 
daquele hospital esta enriquecendo, havendo multos que ganham cerca de olto- 
centos mil cruzeiros por mes. 

O Sr. Fernandes Tavora — Percebe-se, pela cifra, a falsidade da acusagao. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Senhor Presidente, trago aqui folhas de paga- 

mento dos medicos do Hospital Distrital, correspondente aos olto meses deste 
ano, de janeiro ate agosto. Os medicos tern o ordenado fixo de quarenta e olto 
mil cruzeiros e recebem pro labore correspondentes aos doentes que atendem. 
Veriiicamos que o medico que mais ganhou, teve um pro labore mensal de noventa 
mil e quatrocentos cruzeiros, mais quarenta e oito mil de ordenado fixo num total 
de cento e trinta e oito mil cruzeiros. Foi o que mais percebeu, em m6dia, nesses 
meses de janeiro a agosto do corrente ano. 

Ha, entretanto, os que perceberam o pro labore quase ridiculo de tres mil e de 
sete mil cruzeiros. 

Nenhum medico, portanto, obteve mais de noventa mil cruzeiros de pro labore 
e quarenta e oito mil cruzeiros de venclmentos, em media, num mes. 

O Sr. Paulo Fender — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com muita honra. 
O Sr. Paulo Fender — Registro com grande satlsfagao a defesa que faz da 

classe medica brasileira, mesmo detendo-se no problema de Brasilia. Tenho levan- 
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tado a minha voz nesta Casa, em favor dos medicos como V. Ex.a e testemunha, 
e e auspicioso que um jurista como V. Ex,a se manifeste com profundidade sobre 
o problema social do medico. Eu nao falaria no assunto porque um representante 
autorizado da nossa classe, o nobre Senador Fernandes Tavora, ja o fez com a sua 
reconhecida experiencia do problema. Mas, como V. Ex.a alude a um ponto a 
respelto do qual tenho aqui dado o testemunho das injustigas com que e conside- 
rado, isto e, o de que o medico enriquece na clinica particular, trago o concurso 
modesto de meu aparte, para que ele slgnifique o pronunciamento da Bancada 
Trabalhista do Senado Federal, da sua representagao medica, em constante aten- 
gao para com os problemas da classe medica brasileira, sendo eu o unlco medico 
da Bancada. Mas, Srs. Senadores o meu ponto e o de que neste Pais se esta pro- 
letarizando, cada vez mals, a classe medica. 

O SR. HER1BALDO VIEIRA — A proletarizagao da classe medica a esta le- 
vando de roldao no seu bojo. Ja nao se veem medicos nas elites brasileiras. For 
motlvos de pemiria economica e financeira estao eles relegados a segundo piano, 
c&da vez mals proletarlzados. Socializou-se a medicina sem se socializar o medico. 
O que V. Ex.a afirma, depondo perante a Nagao, e uma realidade que esta a clamar 
por uma agao eficiente dos legisladores brasileiros, desta e da outra Casa do 
Congresso Nacional, no sentido de que procuremos uma solugao para o problema 
social do medico brasileiro. Esta a contribuigao que, data venia, trago ao brl- 
Ihante dlscurso de V. Ex.a 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — A contribuigao de V. Ex.® como medico dos 
mais eminentes... 

O Sr. Paulo Fender — Multo obrigado. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — ... e oportuna e valiosa, para o meu pronun- 

ciamento. Sobre a socializagao, ou melhor, a estatlzagao da medicina, entrarei em 
detalhes no decorrer de meu dlscurso. 

O Sr. Paulo Fender — Pego licenga a V. Ex.a para uma retlficagao. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Pois nao. 
O Sr. Paulo Fender — Cometi uma injustiga quando disse ser eu o tinlco 

medico da Bancada Trabalhista, nesta Casa. Temos alem do nobre Senador Vival- 
do Lima, eminente medico conhecido em todo o Pais, Presidente da Cruz Verme- 
Iha Brasileira, os Senadores Leonidas Mello, Saulo Ramos, Miguel Couto Filho. 
Como me tenho batido de certo tempo a esta parte, pelo problema, ousei dizer 
que representava a minha bancada na parte medica, embora certo de que nao me 
faltaria delegagao e competencia para tanto, porque a tese e de todos nos, medicos. 
Sendo ela geral nao pode presclndir do concurso de cada um nas suas afirmagoes. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Muito bem! Muito obrigado a Vossa Exce- 
lencia. 

Acontece, Sr. Presidente, que as consultas cobradas pelos medicos, no Hospi- 
tal Distrital, sao mais baratas do que as geralmente cobradas, em toda Brasilia, 
por outros profissionais. O prego minimo de uma consulta medica, na cidade, 
e de oitocentos cruzeiros; no Hospital Distrital, esta fixada em seiscentos cru- 
zeiros. 

O Sr. Vivaldo Lima — A quern se destina essa cobranga? Aos medicos? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Desses seiscentos cruzeiros, setenta por cento 
sao para o medico e trinta por cento para o hospital. Isso nas consultas particula- 
res all realizadas. Nas do hospital, naquelas que o medico da no horirio de traba- 
Iho, destas nada recebe, a nao ser o pro labore fixado pelo Estatuto da Fundagao. 

c O Sr. Vivaldo Lima — O Hospital Distrital e entidade publica ou privada? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — E uma Fundagao. E, como tal, os medicos, de 
futuro, pelo seu Regimento Interne, terao horario integral: Atualmente nao estao 
submetidos a horario porque a proprla organizagao do hospital nab foi concluida, 
mas caminha-se para o hor&rio integral. .   
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O Sr. Vivaldo Lima — Quem paga os medicos? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — O hospital, com a sua renda. 
O Sr. Vivaldo Lima — Ou a Prefeitura? 
O SR. HEREBALDO VIEIRA — Nao. Ha um pro labore, que o hospital recebe 

daqueles que podem pagar. Se V. Ex.a tiver um pouco de paclencla, vera pelo 
correr do meu discurso, que trato de todos os pontos, inclusive este para o qual 
V. Ex.a me esta chamando a atenqao. Aguarde um pouco e chegaremos at6 la. 

O Sr. Vivaldo Lima — Esperarei. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Sr. Presidente, a fim de nao perder o rumo 

que me estou traqando nesta oraqao, comentarel primeiro as acusaqoes que se 
fazem ao Hospital Distrital e ao seu corpo medico para depois entrar na an^llse 
de pormenores outros como esse que lembra o nobre Senador Vivaldo Lima. 

Uma acusaqao que se faz ao Hospital Distrital e a de que seu pronto socorro 
e cobrado aos usuarios, o que nao e verdade. 

Todos os hospitals que realizam esse serviqo recebem, do Poder Publico, 
subvenqoes para custea-lo — por parcelas ou verbas globais. O Hospital Distrital 
nao recebe subvenqao alguma quer da Uniao quer da Prefeitura. Nao obstante, 
realiza-o gratuitamente a oitenta por cento dos que para la vao a sua procura. 
Os vinte por cento restantes, aqueles que podem pagam, como se paga nos demals 
hospitals que prestam o pronto socorro. Quando entra um acidentado no hospital, 
e ele encaminhado para o Serviqo Social, que Ihe examina a condiqao economlca. 
Se percebe salario ate doze mil cruzeiros — haja vista o que acontece com os 
chamados "candangos" do Senado, que nao pagam coisa alguma — esta isento; se 
percebe remuneraqao superior a doze mil fica sujeito a pequena contribuiqao 
dentro de uma tabela minima. 

O mesmo acontece em todos os serviqos de pronto socorro, notadamente no 
Rio de Janeiro, cujos hospitals recebem subvenqao publica. O Hospital Distrital, 
executa identico trabalho, sem receber qualquer auxilio da Prefeitura ou da Uniao, 
torno a frisar. 

O Sr. Vivaldo Lima — Poderla Vossa Excelencia Informar quem esta arcando 
com o onus da construqao e da aqulsiqao de equipamentos do Hospital Distrital? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Chegarei la. Desejo em primeiro piano res- 
ponder as criticas, nos seus pontos objetivos, feitas ao hospital e aos medicos, e de 
acordo com as informaqoes e dados que colhi in loco para ser precise e ver- 
dadeiro no que transmito ao Senado Federal. 

O Hospital Distrital, fundaqao instituida no Governo do Presidente Juscellno 
Kubitschek, cuja escritura e estatutos foram aprovados e assinados pela Prefei- 
tura de Brasilia e pelo Ministro da Saiide, estabelece no art. 2.° o seguinte: 

"Art. 2.° A Fundaqao tern por objetivo: 
a) prestar assistencia medico-hospitalar a populaqao do Dlstrlto Fe- 

deral, aos realmente necessitados, a quantos busquem seus serviqos me- 
diante retribuiqao, aos contribuintes, associados e beneficiarlos de Insti- 
tutes de Previdencia Social, mediante convenio; 

b) manter serviqos de medicina curatlva e de reabilltaqao; 

c) executar outras tarefas que Ihe forem afetas por convenlos irma- 
nados com entidades ptiblicas, notadamente a Prefeitura do Distrito Fe- 
deral e o Ministerio da Saiide. 

Do texto do Decreto n.0 43.298, de 17 de junho de 1960, consta que o Ministerio 
da Saude fica autorizado a; 

"Art. 2.° Sem prejuizo de quaisquer outras modalidades de auxilio 
ou assistencia prevista na legislaqao aplicavel, a cooperaqao a que se 
refere o artigo anterior consistira no seguinte:" 
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Diz a letra a do inciso II desse artigo: 
"cedera a Fundagao as instalagoes e bens moveis que Ihe pertencem 

e que estejam vlnculados a serviqos hospitalares em Brasilia e os recursos 
financelros que, por lei ou a juizo do Governo Federal, forem atribuidos a 
esse fim, observando a Fundagao, no seu emprego, a destinagao prevista 
nas leis que concederem ou autorizarem tais recursos. 

b) providenciara no sentido de serem incluidos, anualmente, na pro- 
posta orgamentaria da Uniao, recursos destinados a suplementar a receita 
da Fundagao, nos limites necessarios." 

Sr. Presidente, no Orgamento do ano passado, a Fundagao pleiteou, para esse 
servigo assistencial e para o prosseguimento das obras, uma verba de quatrocentos 
milhoes de cruzeiros. No entanto so Ihe foram consignados cento e cinqiienta mi- 
Ihoes de cruzeiros e pagos apenas quarenta milhoes. Os nobres colegas hao de 
convir que quarenta milhdes de cruzeiros para prosseguimento de obras e para 
servigos de manutengao de um hospital e quantia insignificante, quanto mals com- 
parada com a estimativa da Fundagao de que necessitava para esses servigos de 
quatrocentos milhoes de cruzeiros. Dessa estimativa, apenas dez por cento recebeu 
o Hospital Dlstrital. As dotagoes nao sao consignadas para os servigos de pronto- 
socorro especificamente mas tambem para o prosseguimento das obras. 

Os equipamentos, encomendados ha tanto tempo nos Estados Unidos, quase 
todos ou a sua grande maioria, so agora estao sendo desencaixotados, porque tam- 
bem agora e que foram liberadas as verbas necessarias ao pagamento das tarifas 
da Alfandega a fim de que pudessem ser entregues ao Hospital Dlstrital. 

A assistencia que o poder publico tern dispensado a essa entidade e a mais 
deficiente possivel. Os socorros prestados sao uma resultante do esforgo heroico 
da sua magnifica equipe de medicos e da administragao da Fundagao, exercida 
em regime de absoluta economia e de trabalho organizado. 

Em linhas, e a resposta que me cabe dar — salvo algum ponto a que minha 
memoria nao esteja atendendo — as acusagoes feitas ao Institute e aos seus me- 
dicos. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, o sistema do Hospital Dlstrital honra a sua 
administragao e e motivo de orgulho para o povo brasileiro. Cientistas de varias 
partes do mundo, em viagem de estudos, ao visitarem o Hospital Dlstrital, sentem- 
se realizados com o que ali observam. & que encontram um sistema hospitalar 
modelo, instituido por nossos medicos e tecnicos cujos conhecimentos foram adqui- 
ridos nos Estados Unidos da America. Esse sistema, dizem eles, assenta num tripe. 

O primeiro ponto e a assistencia indiscriminada a qualquer doente, seja qual 
for a sua doenga, seja rico ou pobre, segurado ou nao. O Hospital Distrital acolhe-o 
e Ihe da o tratamento necessarlo. 

Nao quero dizer com isso que para o Hospital Distrital vao os tuberculoses, os 
cancerosos e os portadores de molestias contagiosas. O servigo compreende uma 
rede de hospitals: o hospital-base, que e o atual Hospital Distrital, e os hospitals 
satelites e rurais. 

Os hospitals distritais, em nume-o de oito, com os das cidades-satelites e os 
rurais formarao uma rede de nosocomios, onde serao atendidos os diversos casos, 
providenclados os isolamentos e remetidos os doentes mais serios para o hospital- 
base, suflclentemente equlpado para as grandes solugoes da medicina. Assistencia 
indiscriminada quanto ao tratamento: igual para todos. Tanto recebe bom tra- 
tamento o indigente como o rico, o potentado. Todos sao atendidos pela mesma 
equipe de medicos, recebem os mesmos cuidados de enfermagem, os mesmos 
servigos profilaticos. Hd, portanto, com referencia a medicagao, um tratamento 
igual para todos os doentes, e, ainda mais a imprescindivel assistencia imediata, 
que nao se consegue, por exemplo, nos hospitals dos Institutes de Previdencia. 
Quern desconhece o drama do segurado do IPASE, por exemplo, que recorre ao 
grande hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, e espera meses numa 
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fila para ser atendido pelo medico, e noutra, aguardando a obtengao de leito para, 
finalmente, ser internado e submeter-se a operagao. As vezes o caso e de urgencia 
e requer atendimento imediato mas nao o consegue porque e precise obedecer a 
colocagao na fila. 

No Hospital Distrital isto nao acontece; a assistencla e dada ao doente ime- 
diatamente, na bora em que entra no hospital. Esse o criterio modelar que, em 
linhas gerais observel — eis que nao me posso aprofundar por deficiencia de meus 
conhecimentos, porque sou advogado e nao medico — numa visita rapida aquele 
nosocomio. 

O Sr. Paulo Fender — Vossa Excelencia esta versando rauito bem a materia. 

O SR. IIERIBALDO VTEIRA — Com esse tripe funclona tambem, como tive 
ocasiao de mencionar de passagem, a rede hospitalar; o hospital-base, chamado 
Hospital Distrital, os oito hospitals distritals nos diversos pontos da cidade e os 
hospitals satelites ou rurais que estao projetados para as cidades circunvizinhas 
e avangarao pela zona rural que circunda a Capital da Repiiblica. 

Permlta-me, Sr. Presidente, retroceder ao inlcio do meu discurso, para nao 
omitlr uma parte das acusagoes feitas ao Hospital Distrital. 

Acusa-se o hospital de ter uma tabela de pregos muito altos, de cobrar caro 
pelos seus servigos; e, quem mals acusa o hospital pela tabela elevada de pregos 
sao justamente os interessados em que se instale em Brasilia — contrariando os 
pianos iniciais da cidade — um hospital da Previdencia. Todavia, a tabela de pregos 
do hospital foi feita tomando-se por base os pregos vigorantes nos servigos hos- 
pitalares de Goiania, que os Institutes de Previdencia aprovaram e a ela se subor- 
dinam. 

Mostrarei aos nobres senadores que a tabela de pregos de Goiania so nao 
foi observada pelo Hospital Distrital quando este achou que devia baixar os valores 
nela consignados. 

Tenho em maos as duas tabelas. 
Para facilitar meu estudo e nao precisar recorrer a uma e a outra, assinalei 

k margem os varies pontos em que elas diferem uma da outra. 

Aqui temos, por exemplo — e falo especialmente para os llustres medicos desta 
Casa: 

Radiologia — craneo — duas incidencias; Goiania — dois mil cruzeiros; no 
Distrital — mil e quatrocentos cruzeiros; radiologia completa. 

Seios — duas incidencias. Em Goiania — mil cruzeiros; Brasilia — mil cru- 
zeiros. Sela tiircica — uma incidencia. Goiania — mil cruzeiros; Brasilia — seis- 
centos cruzeiros. Coluna cervical — duas incidencias. Goiania — mil e quinhen- 
tos cruzeiros; Bras.11a — oitocentos cruzeiros; Coluna dorsal — duas incidencias. 
Goiania — dois mil cruzeiros; Brasilia — mil e duzentos cruzeiros. Coluna lombar 
— duas incidencias. Goiania — dois mil cruzeiros; Brasilia — mil e duzentos 
cruzeiros. 

O Sr. Vivaldo Lima — Permite Vossa Excelencia um esclarecimento? 
O SR. IIERIBALDO V1EIRA — Pois nao. 
O Sr. Vivaldo Lima — Os pregos que V. Ex.a menciona referem-se k tabela do 

hospital de Goiania ou dos partlculares? 

O SR. HERIBALDO VTEIRA — Ao hospital de Goiania que presta servigo, 
por convenio, aos Institutes de Previdencia. O Hospital Distrital presta asslsten- 
cia aos segurados dos Instltutos de Previdencia em Brasilia. 

Contdnuando: 

Coluna sacro-coccigiana — duas incidencias. Goiania — dois mil cruzeiros; 
Brasilia — setecentos e cinqiienta cruzeiros. 
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Ombro — uma incidencia. Goiania — mil cruzeiros; Brasilia — seiscentos 
cruzeiros. 

Clavicula — uma incidencia. Goiania — mil cruzeiros; Brasilia — seiscentos 
cruzeiros. 

E assim por diante. As diferengas de pregos, embora pequenas, existem. 
Vejamos outro setor: 
Desarticulagao de ombro. Goiania — vinte mil cruzeiros; Hospital Distrital 

— nove mil cruzeiros. 
Amputagao de brago — Goiania — quinze mil cruzeiros; Brasilia — sete mil e 

quinhentos cruzeiros. Amputagao de antebrago. Goiania — quinze mil cruzeiros; 
Brasilia — seis mil cruzeiros. Amputagao de mao. Goiania — quinze mil cruzeiros; 
Brasilia — dois mil e quatrocentos cruzeiros. Amputagao metacarpeana. Goiania 
— oito mil cruzeiros: Brasilia — mil cruzeiros. Amputagao de falange. Goiania 
— cinco mil cruzeiros; Brasilia — mil cruzeiros. 

Desarticulagao de coxa — Goiania — vinte mil cruzeiros; Brasilia — dez 
mil cruzeiros. 

E assim uma infinidade de pregos tabelados muito abaixo do estipulado no 
Hospital de Goiania. 

O Sr. Vivaldo Lima — Vossa Excelencia permite outro esclarecimento? 
O SB. HERIBALDO VIEIBA — Com multo prazer. 

O Sr. Vivaldo Lima — Os medicos do Hospital Distrital recebem pela Funda- 
gao ou pelo municipio? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Pela Fundagao. 
O Sr. Vivaldo Lima — O Governo Federal esta construindo o Hospital, esta 

importando o equipamento. Mesmo assim, ainda se pretende uma dotagao de 
quatrocentos milhoes de cruzeiros. Enquanto isso, os medicos cobram consultas 
aos doentes, no proprio hospital. 

O SB. HERIBALDO VIEIRA — Mas o fazem nas horas vagas. 

O Sr. Vivaldo Lima — Que horas vagas sao essas? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — As horas em que nao estao de servigo no 
hospital. Os medicos fazem plantoes para o servigo hospitalar, pelos quais nada 
recebem. Alguns tern apenas um pro labore, outros nao recebem remuneragao 
alguma. O medico que tern sua sala no hospital aproveita suas horas vagas para 
atender o seu doente particular, ali mesmo. E porque ele atende nesse gabinete do 
hospital, so pode cobrar pela consulta seiscentos cruzeiros, dos quais trinta por 
cento vao para o proprio hospital, o que equivale a um aluguel da sala onde 
trabalha. Portanto, ainda e uma renda para o nosocomio. 

O Sr. Vivaldo L'ma — O patrimonio da Fundagao es;a sendo constituido pelo 
Governo Federal e pela Prefeitura do Distrito Federal. Pergunto: os que adminis- 
tram e dlrigem essa Fundagao recebem honorarios, gratificagoes? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Recebem da renda do Hospital. Alias, V. Ex.a 

como um dos medicos de grande ilustragao desta Casa... 

O Sr. Vivaldo Lima — Obrigado pela generosidade de V. Ex.a 

O SR. HERIBALDO VIEIBA — ... homem que nao se limita aos conheci- 
mentos auferldos da pratica da medicina no Pais, mas que vai busca-los tambem 
no estrangeiro — e sou testemunha do que afirmo — V. Ex.a sabe que, nos 
Estados Unidos, por exemplo, o sistema mais preconizado para os regimes hos- 
pltalares 6 aquele em que o servigo e desvinculado do Governo. Assim, embora 
o Governo os subvencione, eles tern uma certa independencia para melhor aten- 
der a soclallzagao do servigo medico. Entao o sistema ideal, o mais adotado, 
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nao digo em outros lugares mas nos Estados Unidos, e o das fundagoes, que 
possibilita a desvinculagao do servigo do poder federal. 

O Sr. Paulo Fender — Na Su6cia tambem e adotado. 
O Sr. Vivaldo Lima — Temo que, no Brasil, queiram viver slmplesmente as 

custas do erario. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Como e natural, o medico nao teria recursos 

para montar um hospital das proporgoes do Distrital. Assim, o Governo o orga- 
nlza e entrega a uma equipe para dirlgir aquele patrimonlo e supervlslonar-lhe 
os servigos. 

Como V. Ex.tt sabe, aquele patrimonlo nao 6 da Fundagao, que dele nao pode 
dlspor. Extinta a Fundagao, volta o patrimonlo ao Govemo Federal. Apenas trans- 
fere-se a organizagao e a prestagao de servigos a essa entidade, que procurer^ 
se bastar com suas proprias rend as. Caso, porem, essas rendas nao sejam sufl- 
cientes, o Govemo as subvenclona. 

O Sr. Vivaldo Lima — Quero apenas revelar a V. Ex.a com a experiencia que 
tenho dessas coisas no Brasil, o meu receio de que as normas estabelecldas para 
o funcionamento da Fundagao venham depois a prejudicar a pobreza. Sou medico, 
tenho experiencia de 34 anos de vida profissional, e vemos, na pratica que, em 
ultima anallse, a pobreza e ssmpre prejudlcada, sobretudo quando se adotam tais 
regimes de trabalho nos hospitals que devem servir ao piiblico, a populagao que 
recorre a esses estabelecimentos largamente subvencionados pelo Govemo. Geral- 
mente o pobre nao tern vez e para obter um tratamento gratuito tem que lutar 
consideravelmente para comprovar sua indlgencla, ]a nao digo seu estado de 
pobreza. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — A proposito desse ponto direi a V. Ex.a que 
o Hospital Distrital, atualmente, da assistencia a 90% dos que nao podem pagar. 

O Sr. Vivaldo Lima — la justamente pedir a V. Ex.a essa estatistica. Quero 
comungar com V. Ex.a na defesa que faz do Hospital Distrital, mas quero estar 
capacitado para homologar os elogios que V. Ex.a Ihe faz. Tenho conhecimento 
de alguns casos que nao o favorecem, nesta particular. Ha domesticas que pre- 
cisam operar-se e nunca o conseguem. Convencem-nas de que estao melhorando 
ou vao melhorar ou entao, recomendam que procurem o hospital da cidade sate- 
lite de Taguatinga, a que V. Ex.a ja se referiu, sempre lembrando que a operagao 
custara vinte e dois ou vinte e cinco mil cruzeiros. Como Ihe e dlficil obter tal 
quantia, a pessoa pobre acaba nao se tratando por nao poder enfrentar a exigencla 
do pagamento de importancla dessa ordem. Tenho minhas duvldas quanto aos 
resultados que se possam apurar, no futuro, com essas fundagoes, criadas sob 
tao bons augiirios mas que no Brasil no terreno pratico, infelizmente dao resul- 
tados negatives para aqueles que deveriam ser beneflciados. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Eu como advogado e V. Ex.a como medico 
nao nos devemos esquecer de que a maledicencia, sobretudo nas pessoas mais 
ignorantes, gera acusagoes as vezes infundadas. Como politico, muitas vezes 
recebl um correllgionarlo, eleitor pobre que me dizia; "Doutor, queria que me 
mandasse fazer uma radlografia no hospital". Perguntava-lhe: "Foi o medico 
quern pediu essa radlografia?" — Vlnha a resposta: "Nao, mas eu queria". Pro- 
videnclava o que fora solicltado e o medico do hospital dlagnosticava tratar-se 
de um caso simples, nao havendo necessldade da chapa. O solicitante entao saia 
dizendo que o hospital nao queria fazer a radlografia. 

Tenho encontrado muitos casos desses. Assim se propagam as critlcas infun- 
dadas as instituigoes. 

O Sr. Paulo Fender — Permite-me V. Ex.a entrar no debate? 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com todo o prazer. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a ja visltou o Hospital Distrital. Eu ainda nao 
pude faze-lo V. Ex.a, naturalmente, tem elementos de observagao a nos oferecer 
para nosso esclarecimento. 
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O SR. HERIBAIiDO VEEIRA — Talvez V. Ex.a, daqui, tenha visto mais do 
que eu la dentro V. Ex.a e medico, logo a sua vista alcanga muito mais do que 
a mlnha. 

O Sr. Paulo Fender — Pode V. Exa me dizer se o Hospital Dlstrital tern 
enfermarias para intemagao de Indigentes que preclsem de operagao? Enferma- 
rias de cirurgia, onde doentes fiquem internados, aguardando a operagao? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Ha operagoes de Indigentes no hospital. 

O Sr. Paulo Fender — Pergunto se ha enfermarias, se ha servigo de Santa 
Casa. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Nao sei responder com precisao, nesse ponto. 
V. Ex a sabe que o hospital tern apenas tres dos seus onze andares funcioiando. 
Assim, ha muitos servigos atropelados. Sei de medicos que dao consulta em 
cubiculos de onde precisam sair, de vez em quando, para respirar. Eu nao sei 
se ja existe esse servigo a que V. Ex.a se refere. Nao po?so responder com precisao. 

O Sr. Paulo Fender — A pergunta e especiflca mas o caso 6 gen6rlco. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Posso dar informagoes a V. Ex.a de um modo 
geral. Nao pude alcangar tudo numa unica vlsita que fiz ao Hospital Distrltal. 

O Sr. Paulo Fender — Sei que o hospital esta aparelhado, atrav^s de recursos 
do Governo, com instrumentos tecnicos de investigagao propedeutica, para dlag- 
nostico. Sei que dispoe de toda a aparelhagem medica que se faz mister num 
hospital. 

O Sr. Vivaldo Lima — A custa do Govemo ... 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Muitas coisas dependem de montagem. A segao 

de cirurgia foi inaugurada ontem. 
O Sr. Paulo Fender — A custa do Govemo, que ofereceu todo esse material 

medico a uma Fundagao ... 
O Sr. Vivaldo lima — De mao beijada. 
O Sr. Paulo Fender — ... para que ela operasse os servigos medicos do 

hospital, de modo a assistir ao indigente, isto e, ao necessitado; concorresse para 
a clinica particular do medico, o que 4 muito justo. pois 6 natural que o medico 
cobre seus servigos fora das horas de trabalho no hospital e, atraves de convenio 
com os Institutes de Previdencla Social, prestasse assistencia a essa Instituigao. 
Pergunto a V. Ex.a: esta Fundagao, que evldentemente tern lucros, realizou con- 
venio com quem? Com que representante do Govemo? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com a Prefeitura. 
O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a conhece as cliusulas desse convenio? 
O SR. HERIVALDO VIEIRA — Estao aqul, ao dispor de V. Ex.a 

O Sr. Paulo Fender — Gostaria de ver a parte destinada aos servigos de 
Santa Casa. 

O SR. HERIVALDO VIEIRA — Confesso a V. Ex.a que nao posso entrar nes- 
ses detalhes. Comprometo-me, porem, com V. Ex.a, a pronunciar outros discursos, 
nos quals esclarecerei os pontos que V. Ex.a, como medico, acaba de menclonar, 
discursos em que gostarei de incluir a opiniao de V. Ex.a 

No momento, falo sobre a Instituigao, como bacharel, e nao como medico e 
conseqiientemente, com as deficiencias naturals de quem nao 6 m6dlco. 

Sr. Presldente, tendo-me desviado do sentido de meu discurso e vendo que 
mlnha hora estd a terminar, conclulrel, por hoje, dizendo que penso — nao 
aflrmo — que talvez esta campanha contra o Hospital Dlstrital tenha sido cal- 
culada pelos adeptos da Instalagao, em Brasilia, de um grande Hospital da Pre- 
videncla Social. Para que se erga esse Hospital de Previdencla Social talvez se 
pense ser necessario diminulr a obra do Hospital Dlstrital. Devemos, entretanto, 
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convir em que o Eistema hospitalar dos Institutes de Previdencia nao se tern 
recomendado em varies setores. Os Institutes de Previdencia estatizam a Medi- 
cina. 

Come disse ha pence o nobre Senador Paulo Fender, o medico e um funcio- 
nario publlco come outre qualquer tendo horarlo determinado para trabalhar 
na sua repartiqao. Assim sendo, que interesse tem o medico em atender um ou 
dez doentes? Se nao tiver nenhum, melhor ainda, porque se desloca para outros 
empregos, porque o que ganha ali nao e suficiente para sua subsistencia. 

Assim, o medico se burocratlza ... 
O Sr. Paulo Fender — De fato. 
O SR. HERIBALDO VIEIBA — ... e perde atd o estimulo para estudar, 

porque se o medico estuda ou nao, ganha o mesmo padrao de vencimentos; se 
erra na sua clinica, fica no emprego, porque 6 efetivo, e se nao erra, a mesma coisa. 

O Sr. Vivaldo Lima — A sociallzaqao das carrel ras no servlqo publico foi o 
grande mal. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Permita V. Ex.a que conclua meu pensamento. 
O que acont .ce no Hospital Distrital e dlferente: ele criou um sistema comple- 
tamente dlverso e o mais salutar para os medicos, porque seu horario e integral. 
O medico nao pode desvlar sua atlvldade para outros setores; o doente escolhe 
o medico. Nos Institutes de Previdencia o medico 6 imposto ao doente. Se ha 
alguma exceqao, na qual se permita que o doente escolha o medico, para faze-lo 
o doente tera que pagar uma sobretaxa de 30% da tabela, alem da contrlbuiqao 
obrlgatdria ao Institute. 

Quase sempre ocorre isto quando se permite que o doente escolha o medico. 

No Hospital Distrital, o medico esta subordinado a Comissao de Credencial. 
que acompanha todos os serviqos por ele prestado aos doentes, Quando o medico 
faz um dlagnostico, este e submetido a Comissao de Credencial, eleita pelos pro- 
prios medicos, periodicamente. A Comissao reexamina os d'agnosticos e verifica 
o acordo dos mssmo.s. Se porventura, houver erro, o medico e chamado para se 
justificar perante a Comissao. Isto faz com que o medico seja obrigado a estudar 
permanentemente, em vlrtude justamente dessa fiscalizaqao continua. Entretanto, 
nos Institutes, isso nao ocorre. 

O Sr. Paulo Fender — O medico e fiscalizado por lelgos? 
O SR. HERIBALDO VIEIBA — Nao. Pelos medicos que constltuem a Comis- 

sao de Credencial. Anualmente, os medicos do Hospital Distrital em numero de 
60, se reunem e elegem a Comissao de Credencial. com mandate de um ano. 
Essa comissao examlna todas as flchas mSdlcas, todos os diagndstlcos. 

Se, por exemplo, ha um caso de operaqao a Comissao acompanha o diagnostico. 
ate a mesa de operaqoes. Se esta certo, e abonado em favor do medico; se ao 
contrario, houver erro, o medico sera chamado para discutir o caso com a 
Comissao. 

Os medicos tem, assim, interesse em eleger os colegas mais capazes para 
fiscalizar seus serviqos, porque do contrario sera pior para eles. Este sistema 
obriga-os a estudar, elevando assim seu padrao cientifico. 

Dai eu dizer que ha varlas vantagens no sistema do Hospital Distrital, sobre 
os Institutes de Previdencia Social, onde tudo 6 negative em correspondencla 
ao que e positive no Hospital Distrital. 

O Sr. Paulo Fender — Gostarla de contrlbuir com um aparte medico ao dls- 
curso de V. Ex.a 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com multo prazer. 
O Sr. Paulo Fender — Quando V. Ex.a fala em estatistica medlca ... 
O SR. HERIBALDO VIEIBA — Falo em fiscalizaqao. 
O Sr. Paulo Fender — ... e organlzaqao de serviqos medico-hospltalares e 

eficlencia do serviqo, a vista dos resultados praticos colhidos, respeito a opiniao 
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de V. Ex.a porque V. Ex.a tem discemimento bastante para a emitir; por6m, 
quando o nobre colega se aprofunda no problema medico, entao, quero oferecer... 

O SR. HERIBADO VIEIRA — Nao me aprofundei verdadeiramente. 
O Sr. Paulo Fender — ... a minha controversia, em nome da classe m6dlca 

brasilelra. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Com muito gosto ouvlrei V. Exa 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex a nao pode deixar de Incluir no seu dlscurso a 
minha estranheza por mals que admire sua oragao, nos seguintes pontos. Por 
exemplo, V. Exa diz que a Prevldencia Social brasileira tem hospitals abalxo 
das flnalidades para as quais foram criados, is'o e, hospitals que burocratizam o 
medico e que nao podem ter a mesma eficiencia do Hospital Distrital. Isso fol 
o que V. Exa disse, 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Perfeitamente. 
O Sr. Paulo Fender — Neste ponto, oferego uma discordancla, uma contro- 

versia, uma negatlva formal ao que V. Ex a afirma. A Prevldencia Social brasileira 
tem hospitals neste Pais que honram a medicina no mundo. Cito um deles; o 
Hospital Nossa Ssnhora das Vitorias, do IAPC, em Batafogo, no Rio de Janeiro, 
um hospital modelar em cardlologia; os hospitals que o I API possul dlsseminados 
pelo Pais, os que os Institutes de Aposentadoria e Pensoes dos Comerclarios 
fundou em Sao Paulo e em outros Estados. Enfim, a Prevldencia Social dispoe 
nao s6 de organizacoes hospitalares modelares como de um corpo medico da 
mals alta categorla. Ha ainda o Hospital dos Servidores do Estado. Tem a Medi- 
cina Brasileira, no seu seio, medicos closos de seu juramento hipocratico, medi- 
cos que nao se apercebem das fiscalizagoes burocraticas para exercer o seu subli- 
me apostolado, sua elevada missao de medico. O medico que necessita de fisca- 
lizagao, de conselhos para evolver na clencia medica nao e digno dela. Fui Diretor- 
Medlco, neste Pais, conhego o corpo dedlcadissimo de profissionais da Prevldencia 
Social brasileira. V. Exa e pai de um medico e sabe que, no espirlto do seu 
fllho, existe o animus medico exlste a intengao de fazer medicina contra qual- 
quer diflculdade e sem qualquer ambigao lucrativa. O medico e, sobretudo, um 
apostolo na sua profissao. Quando se reclama desta trlbuna como de outras do 
Pais, que nao ha soclalizagao do medico e sim socializagao da Medicina, e porque 
nao podemos nos compadecer com essa preterigao da sociedade nao reconciliada 
consigo proprla, em relacao aos medicos brasileiros. Este o aparte que desejava 
dar em nome da dignldade funclonal dos medicos neste Pais. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — O anrego que tenho a inteligencia de V. Exa, 
sobretudo, quando fala de cima para baixo, porque neste momento estou embaixo 
e V. Exa em cima, como medico que fala com conhecimento de causa e eu 
advogado que fala ... 

O Sr. Paulo Fender — Advogado brilhante. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — ... como aventureiro, que quer penetrar em 

seara alhela. 
O Sr. Paulo Fender — Bem-intencionado. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Mas V. Exa nao entendeu o que eu disse ou 

quls fazer um tour d'esprit para me contraditar. O que aflrmel nao fol que os 
medicos dos Institutes de Previdencia Social e os dos hospitals desses institutes 
tenham um nivel de vida baixo. Nao os apedrejei, nem levantei invectivas contra 
eles, Apenas disse que o sistema, que a socializagao da Medicina, pode crlar incon- 
venientes, pode burocratlzar de tal maneira o medico que ele nao mals tenha 
estimulo para estudar, atender aos doentes porque tem horario certo de trabalho 
e ganha venclmentos fixos, sem pro labore, trabalhe ou nao. 

O Sr. Paulo Fender — Direi jamais. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA — Permlta V. Ex.a que responda ao seu aparte: 
fiz critlca ao sistema, nao aos medicos, nem ao Hospital dos Servidores do 
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Estado, do Rio de Janeiro, on outras grandes instituiQoes hospitalares, onde exis- 
tem valores da Medicina. Mas, nao posso deixar de reconhecer — nem V. Ex.® 
podera me contraditar que, no Rio de Janeiro, os servidores do Estado sao mal 
assistidos, nao sao atendidos no momento em que necessitam dos servigos medicos. 

O Sr. Paulo Fender — Ha deficlencia de medicos. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Conhego varies de urgencia, ocorridos no Hos- 

pital dos Servidores do Estado, em que os pacientes permaneceram em iongas 
filas ate serem atendidos. 

O Sr. Paulo Fender — Este e outro problema. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — Fiz estudos comparativos desses servigos com 

os realizados atraves do sistema utilizado pelo Hospital Distrital de Brasilia, e 
verifiquei que aqui a assistencia e dada imediatamente. 

Portanto, nao procure V. Ex.a mudar o rumo do meu discurso para me incom- 
patibilizar com a respeitavel classe medica porque nao o faria. 

O Sr. Paulo Fender — Nao tive essa intengao. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA — ... por respeito aos meus principios, aos 

ilustres medicos desta Casa e ao filho que tenho que e devoto da ciencia de 
Hipocrates. Nao procure V. Ex.a mudar os rumos do meu discurso, porque nao 
me deixarei levar por esse caminho. 

Sr. Presidente, atendendo ao Regimento, concluirei o discurso, ou melhor, 
a primelra parte dele, porque voltarei a tribuna mais uma vez para bater nessa 
tecla, para defender a grande instituigao que e o Hospital Distrital de Brasilia 
e os medicos desse hospital que estao prestando inestimaveis servigos a popu- 
lagao de Brasilia e a todos nos que aqui vivemos, que aqui temos nossas familias, 
nossos filhos. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

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

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 32, de 1960, que 
manda adotar o exame psicotecnico aos candidates a condutores de vei- 
culos terrestres autopropulsados; tendo pareceres contraries sob n.0^ 563 
e 564, de 1961, das Comlssoes de Constituigao e Justiga; e de Transportes, 
Comunicagoes e Obras Piiblicas. 

Em discussao o projeto. (Pausa.) 
Se nemhum dos Senhores Senadores desejar fazer uso da palavra, declare 

encerrada a discussao. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
O projeto foi rejeitado. 

fi o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao arquivo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 32, DE 1960 
Manda adotar o exame psicotecnico aos candidates a condutores de 

veiculos terrestres autopropulsados. 
Art. 1.° — A concessao da carteira de motorista profissional ou amador ou a 

condutores de outros veiculos terrestres autopropulsados serd concedida pelos 
drgaos competentes mediante exame psicotecnico, aiem das exigencias tdcnicas jd 
consagradas em leis anteriores. 

Paragrafo unico — Os portadores de licenga ou atestado de habilitagao conce- 
didos antes desta lei, ficam isentos do exame psicotecnico. A ocorrSncia de aci- 
dente tomard obrigatorio o exame psicotecnico para reabilitagao. 
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Art. 2.° — Para os efeitos desta lei, serao reconhecidos os exames psicoldgicos 
realizados nas cllnicas psiquiatricas oficiais ou particulares, nos Gabinetes de 
Psicologia Aplicada anexos as Faculdades de Filosofia, ou nos gabinetes particula- 
res dirigidos por diplomados por essas faculdades, assim como pelos institutes 
de orientagao profissional oficiais ou oficializados. 

Paragrafo unico — As contra-lndicac5es apontadas em laudo psicotecnico 
emitido pelos drgaos mencionados serao reconhecidas como impedimento abso- 
luto para a obtengao de licenga para dirigir. 

Art. 3.° — O exame psicotecnico constara basicamente de: 

1 — diagndstico da personalidade 
2 — reagoes psicomotoras 
3 — reagoes visomotoras 
4 — visao noturna. 
Art. 4.° — Esta lei entrara em vigor seis meses apds sua publicagao. 

Item 2 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 35, de 1960, que 

restringe o exercicio do magisterio do ensino medio aos licenciados dentro 
da flnalidade de cada curso; tendo Pareceres (n.0s 546 e 547, de 1961): da 
Comissao de Constituigao e Justiga, pela constitucionalidade; da Comis- 
sao de Educagao e Cultura, contrdrio. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa emenda que vai ser 
lida pelo Senhor l.0-Secretdrio. 

E lida e apoiada a seguinte: 

EMENDA N.0 1 
Ao Projeto de Lei n.0 35, de 1960 

Acrescente-se o seguinte artigo: 
— Nos municipios interioranos da regiao amazonica e das zonas de fronteira 

6 permitido, a titulo precario, o exercicio do magisterio do ensino mddio aos 
titulados nas profissoes liberais. 

Justificagao 
Exigindo-se que apenas aos licenciados pela Faculdade de Filosofia seja per- 

mitido o extercicio do magisterio medio, priva-se a inumeros estudant^s de, em 
municipios longinquos, realizar o curso medio, em localidades onde ha agrono- 
mos, mddicos, juizes e advogados em condigoes de exercer o magisterio secundario. 

Sala das Sessoes, 1.° de outubro de 1961. — Lobao da Silveira. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o projeto com a 

emenda. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, funcionando ocasional- 

mente na Comissao de Educagao e Cultura, em substituigao ao nobre Senador 
Mem de Sd, assinei vencido o parecer contrdrio ao projeto. Assinel vencido porque 
as razoes em que aquela Comissao se baseia para recomendar a rejeigao do proje- 
to sao inteiramente improcedentes. 

O projeto tem uma nobre finalidade, que d a de estabelecer que, em nosso 
ensino medio, a fungao de magistdrio deve caber aos licenciados pelas Faculdades 
de Filosofia. 

Se nds, no Brasil, temos estimulado, o quanto possivel, a formagao desses 
micleos de ensino e se temos realmente obtido magm'ficos resultados, porque algu- 
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mas Faculdades de Filosofia correspondem incontestavelmente as finalidades, nao 
e justo que a Comissao de Educagao e Cultura de uma Casa de responsabilidade 
como o Senado Federal, opine contra esse projeto, porque se deva facilitar a toda 
gente o exercicio do magisterio secundario. 

A conclusao a que a Comissao de Educagao e Cultura chegou, inteiramente 
oposta ao trabalho e ao esforgo que ha muitos anos dispendemos no Brasil, a 
fim de que o ensino secundario seja elovado ao nivel de magisterio do mesmo 
quilate do magisterio superior. 

Acontece ainda o seguinte: o Senado aprovou, ha poucos dias, o Projeto de 
Lei de Diretrizes e Bases da Educagao, remetendo-o, atraves de exaustivo traba- 
lho para a Camara dos Deputados. O projeto ora em debate discorda inteiramente 
dos termos daquela lei. 

Em ultima analise. Sr. Presidente, esse projeto e uma superfluidade. Admiro- 
me de que o Senado, que aprovou aquelas disposigoes que vao constituir uma 
das partes principals da Lei de Diretrizes e Bases, viesse agora a aprovar um 
projeto no mesmo sentido ou, o que e pior, a rejeitd-lo, com fundamentos intei- 
ramente opostos aqueles pelos quais aceitou aquela lei. 

For esse motivo e que nao hd razoes para o Senado aprovar o projeto em 
discussao. Mas, por outro lado, as razoes que a Comissao de Educagao e Cultura 
indlca para a sua rejeigao sao inteiramente improcedentes, intempestivas ate! 

O Senado deve rejeitar o projeto, porque a materia esta satisfatoriamente 
regulada na Lei de Diretrizes e Bases. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Como nenhum Sr. Senador deseja 

fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
O projeto e a emenda voltam as Comissoes de Constituigao e Justiga e de 

Educagao e Cultura. 
No expediente foi lido requerimento de autoria do nobre Senador Padre Cala- 

zans, em que solicita a autorizagao prevista no art. 49 da Constituigao Federal e 
no art. 40 do Regimento Interne, a fim de integrar a delegagao que representard 
o Governo brasileiro nas solenidades comemoratlvas do pontificado e octogesimo 
aniversario de S. S. o Papa Joao XXIII. 

A Comissao de Relagoes Exteriores devera, neste momento, dar parecer sobre 
esse requerimento. 

Tem a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima, para emitir o parecer. 
O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, ouvido os demais membros da Comis- 

sao de Relagoes Exteriores, esta Presidencia opina favoravelmente ao requerimento 
de licenga do nobre Senador Padre Calazans, para participar, em novembro prdxi- 
mo, das comemoragoes que serao realizadas em Roma, em regozijo pelo ponti- 
ficado e octogesimo aniversario de S. S. o Papa Joao XXIII, 

Trata-se de grande acontecimento para o mundo cristao. 

Convidado o Govemo brasileiro a se fazer representar nessas festividades, 
houve por bem o Poder Executivo solicitar ao nobre Senador Padre Calazans 
integrasse a nossa delegagao. 

Dirige-se, entao, S. Ex.a ao Senado, nos termos do art. 40 do Regimento Intemo 
e art. 46 da Constituigao, solicitando a necessdria permissao. 

A Comissao de Relagoes Exteriores, Sr. Presidente, por meu intermddio, decla- 
ra-se favoravel a que S. Ex.a figure na Delegagao do Govemo brasileiro bs come- 
moragoes que se realizam em Roma e que tanta significagao tem para o mundo 
cristao. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o requerimento. 
(Pausa.) 

Nao havendo quem pega a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer 

como se acham. (Pausa.) 

Estd aprovado. 
Esta esgotada a mat^ria constante da Ordem do Dia. 

Convoco os Senhores Senadores para uma sessao extraordinaria as 16 horas 
e 45 minutos com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussao unica do parecer da Comissao de Constituigao e Justiga sobre a 

Mensagem n.0 227 Cn.0 de origem 532), pela qual o Sr. Presidente da Republica 
submete ao Senado a escolha do Embaixador Jose Sette Camara Filho para o 
cargo de Prefeito do Distrito Federal. 

Nada mais havendo que tratar, declaro encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 16 horas e 25 minutos.) 



187.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 18 de outubro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDENCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 16 horas e 45 minutes acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 
de Assump^ao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Eugenio Barros — 
Leonidas Mello — Mathias Olympio — Fans to Cabral — Fernandes Tavora — 
Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Hult Rosa- 
do — Argemiro de Pigueiredo — Salviano Leite — Novaes Filho — Jarbas Mara- 
nhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira 
— Ovidio Teixeira — Aloyslo de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Arlindo 
Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Nogueira da Gama — 
Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Padre Calazans — Pe- 
dro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Fllinto Miiller — Lopes 
da Costa — A16 Guimaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ra- 
mos — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo niimero legal, declare aberta a sessao. 

V:1 ser lida a Ata. 

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

O Sr. IP-Secretario le o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES N.0» 578 E 579, DE 1961 
N.0 578 de 1961 

Da Comissao de Constitui^ao e Justica, sobre o Projeto de Resolu- 
cao n.® 48, de 1961, que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do 
Senado a que se refere o art. 8.° da Resolu?ao n.0 8, de 1960. 

Relator: Lourival Fontes. 

De iniciativa da ilustrada Comissao Diretora, nos termos do Reglmento Inter- 
no, o projeto em exame cria, no Quadro da Secretaria do Senado Federal, um 
cargo isolado de Dentista, Simbolo PL-4. 

A medida esta amplamente justificada, nada havendo, do ponto de vista 
juridico-constitucional, que obste a sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 
Lourival Fontes, Relator — Nogueira da Gama — Milton Campos — Heribaldo 
Vieira — Aloysio de Carvalho. 
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N.0 579, de 1961 
Da Comlssao de Finan^as, sobre o Projeto de Resolu?ao n.0 48, de 

1961, que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do SenadO a que se 
refere o art. 8.° da Resolu?ao n.0 6, de 1960. 

Relator: Sr. Caspar Velloso 

O presente projeto, da Comissao Diretora, visa a criar, no Quadro da Secre- 
taria do Senado Federal, um cargo isolado de provimento efetivo dfi "Dentista", 
simbolo PL-4. 

A proposigao subordina o provimento de tal cargo a apresenta§ao de diplo- 
ma adequado a especialidade e a comprovaqao de pratica do exercicio da profis- 
sao por prazo nao inferior a 5 anos. 

Do ponto de vista flnanceiro, nada ha que contra-indique a aprovagao do 
projeto, pelo que opinamos seja o mesmo aprovado. 

Sala das Comlssoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Caspar Velloso, Relator — Fausto Cabral — Nogueira da Gama — Filinto Miiller 
— Ary Vianna — Fernandes Tavora — Saulo Ramos — Lobao da Silveira — Del 
Caro. 

OFiCIO 

Em 18 de outubro de 1961 
S. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia que me ausentarei do Pais 

dentro de poucos dias, a fim de, no desempenho de missao com que me dlstlnguiu 
o Senado, participar da Seguinte Conferencia Interparlamentar Americana, a 
reallzar-se em Santiago, Chile, de 22 a 29 do oorrente mes. 

Atenciosas saudagoes — Salviano Leite. 

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

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido. 

fi lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 402, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeremos dispensa 
de intersticlo para o Projeto de Resolugao n.0 43, de 1961, que altera o Quadro 
do Pessoal da Secretaria do Senado a que se refere o art. 8.° da Resolugao n.0 6, 
de I960. 

Sala das Sessoes, 8 de outubro de 1961. — Guido Mondin — Caiado de Cas- 
tro — Vivaldo Lima — Arlindo Rodrlgues — Paulo Fender — Nogueira da Ga- 
ma — Filinto Miiller — Cunha Mello — Novaes Filho — Gaspar Velloso — Ruy 
Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nao ha oradores inscritos. 

O Sr. Coimbra Bueno — Pego a palavra, Sr. Presidente. 

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

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, ocupo a trlbuna por poucos minu- 
tos, apenas para pedir a transcrigao, nos anais da Casa, de um artigo publica- 
do no "Correlo da Manha", intltulado: "A Caga na Franga", do Sr. Jean Le 
Guevel. 
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Sr. Presidente, terei esse artigo com a finalidade de chamar a atencao das 
autoridadss desse Pais, sobretudo os conservadores, para o fato de que em pai- 
ses secularmente habitados e densamente habitados da Europa, ainda existem 
ca?as de todos os tipos de animals e a pesca, que constituem sem diivida algu- 
ma, um dos fatores principals da alimentagao do povo. 

Estamos assistindo, no presente, o que sempre se verlficou no passado, ou 
seja, verdadeira destruigao de todas as reservas, sobretudo d'e animais de caga 
do Pianalto Central e de todas as regloes do interior do Pais, onde ao inves de 
cagadas esportivas ou pescarlas em epocas oportunas, o que verificamos e um 
verdadeiro massacre de animais selvagens, num prazer sadico de destrulgao da 
fauna brasileira. 

Temos asslstido todos os anos, quando da subida dos peixes, a destrulgao 
sistematica daqueles que, buscando as aguas altas para a desova, tentam sublr 
nossas cachoeiras, que constituem o ponto privilegiado para a matanga. Essa 
destrulgao despovoa totalmente os nossos rios. 

Isso verificou-se na Cachoeira Dourada, qua e hoje a usina de abasteci- 
mento da Capital Federal. 

Ha anos, quando no Governo de Goias, procurel, atraves de uma proposigao 
enviada a Assembleia Legislativa, tornar obrigatdria, em lei, a construgao de 
escadas para peixes, no meu Estado. Fui derrotado e ate ridicularizado pela 
malorla dos Deputados estaduais. 

Infellzmente, o que se verlficou no meu Estado ocorre em todo o Brasil, 
onde inumeras represas vem sendo construidas, sem a preocupagao de fazer 
escadas para facilitar a subida dos peixes. Sabemos todos que essa falha, acres- 
cida da falta de fiscallzagao na epoca proprla, encoraja a criminosa destrulgao da 
fauna ictioldgica dos nossos rios. 

Sr. Presidente, e oportuno lembrar, agora que estamos no Pianalto Central, 
que precisamos preservar a flora e a fauna do Brasil, ameagados de destrulgao 
total. Os Srs. Deputados e Senadores sentiram na proprla came, nas ultimas 
semanas, as conseqiiencias da queima indiscrimlnada de nossas florestas, nesse 
processo de agrlcultura do toco, que assistlmos agora e que vimos no Pianalto 
Central. 

Que agrlcultura e essa, que pratica e essa de queima e de destrulgao de nos- 
sas matas e de nossos campos? Deve de agora em dlante, merecer a atengao 
dos representantes do povo, porque eles tss:emunharam, nos dots primeiros anos 
de Brasilia, como hao de testemunhar por muito tempo, essa destrulgao de 
nossas florestas e campos, com esses incendios fabulosos, abrangendo centenas 
de mllhares de qullometros quadrados do territorio brasileiro. 

fi o segulnte o artigo a que me refer! ha poucos minutos: 

"A CAQA NA FRANCA" 

Para o "Correio da Manha" 
Por Jean Le Guevel 

Existe um documento que gostaria de por sob os olhos dos que, che- 
gado o outono, sonham com listas de presas espetaculares: — o mapa da 
caga na Franga. Do Atlantico ate o Mediterraneo, parece ate a Area de 
Noe... 

O que chama a atengao para comegar e a presenga de caga grossa 
em quase todo o pais: o veado muito encontrado na Sorognet Ncrmandie, 
Champagne e nordeste, e o cabrito monies nas mesmas regloes e no 
Macigo Central, o javali, com sua poderosa figura, nas matas d'e Plcarde 
ate as da Provence freqiientando as florestas da Bretanha, da regiao 
parisiense... porem abundante nas grandes extensoes sllvestres do Leste. 
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No entanto, 2 milhoes de franceses cagadores, pouco privilegiados 
praticam a montarla, os outros ca?am a tiro, seja individualmente, seja, 
em grupos de 2 ou 3. 
H& regloes de caga abimdante, verdadeiros paraisos de cagadores. Por 
exemplo, perto da capital a floresta de Rambouiliet, onde atua o Presi- 
dente da Repiiblica, a Sologne, onde segundo a imagem evocada por um 
grande cagador: "perdigotos, coelhos e faisoes se levantam aos nossos 
pes a cada passo. 

Deve-se a Chateaubriand esta poetica notagao: notavel que as 
abetardas, os patos, as marrecas... que servem a nossa alimentagao 
cheguem quando a terra esta despojada, ao passo que os passaros estran- 
geiros, que vem na estagao das frutas, nao tenham conosco relagoes de 
prazer... "Os patos selvagens a que se refere o romancista: de pluma- 
gem chapalotada, de voo solitario, de mergulhos intrepidos, com que 
paclencla encarnigada o cagador os espreita nas manhazinhas frias! 

Como o pato, a galinhota e caga de primeira. Freqiienta ela sobretu- 
do o Oeste e o literal; essa "senhora misteriosa" chega a Franga em 
fins de outubro. Todo cagador entendido Ihe dira que precisa conhecer 
os "lugares" de galinholas e langa os caes a bom vento se nao quiser 
assustar uma ave tao desconfiada. 

O dla apos a abertura da caga, chegam 15 toneladas ao mercado de 
Paris: com esse ritmo os campos ficariam logo despovoados se o Servigo 
competente nao tomasse providencias para salvaguaxdar a fauna fran- 
cesa, Esse servigo criou no grande parque de Chamber e em Vaux de 
Oernay, uns centres de criagao que prosperam muito. 

E gragas ao Servigo que foram preservadas algumas especies em via 
de desapropriagao. Nos cumes dos Pirineus ha todavia duzias de ursos 
que so podem ser cagados um dia no ano! 

Nos limltes do Aude e dos Pirineus orientais, subsiste uma duzia de 
llnces. Essas temiveis panteras europeias tomaram-se muito raras. Nos 
macigos montanhosos que circundam Langres, moram gates selvagens 
de raga pura; sao feras mui perigosas que quando atacadas, revidam com 
desprezo do risco. 

Nos Alpes, ao lado do gamo, comum, este, vivem algumas camurgas. 

Cada ano enfim, na Baia do Somme passam cisnes selvagens; a caga 
estd autorizada, felizmente ha poucos cagadores tao encamigados para 
flcar de atalaia, noite a fio, e abater essas aves magnificas cuja enver- 
gadura em certos exemplares atinge a mais de 3 metres". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!). 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Dlscussao unica do parecer da Comissao de Constituigao e Justiga 
sobre a Mensagem n.0 227 (n.0 de origem 532), pela qual o Sr. Presidente 
da Repiiblica submete ao Senado a escolha do Embaixador Jose Sette 
Camara Filho para o cargo de Prefeito do Dlstrito Federal. 

A presente sessao devera processar-se em carater secreto. Solicito, portanto, 
aos Srs. funclonarios, as necessarias providencias. 

(A sessao transforma-se em secreta as 17 horas e 5 minutes e velta 
a ser piibiica as 17 horas e 15 minutos). 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao. 
Nao M outra mat^rla a ser tratada. Designo para a proxima sessao a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

Discussao unica do Projeto de Resolu?ao n.0 48, de 1961, de autoria da Comls- 
sao Diretora, que altera o Quad'ro do Pessoal da Secretaria do Ssnado a que se 
refere o art. 8.° da Resoluqao n.0 6, de 1960 (incluido em Ordem do Dia em 
virtude de dlspemsa de intersticlo concedido na sossao anterior, a requerimento 
do Sr. Guldo Mondln e outros Srs. Senadores) ten do 

Pareceres (n.^ 578 e 579, de 1961) daa Comissoes 
— de constltulqao e Justiqa e 
— de Finangas. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 17 horas e 20 minutos.) 



188.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 19 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SENHORES MOURA ANDRADE 
E ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 

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

Mourao Vleira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacha- 
rias de Aasumppao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — Eugenio Barros 
— Leonidas Mello — Mathias Olympio — Fausto Cabral — Femandes Tavora 
— Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit 
Rosado — Argemiro de Figueiredo — Salviano Leite — Novaes Filho — Jarbas 
Maranhao — Ruy Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo 
Vleira — Ovldlo Teixelra — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — 
Arllndo Rodrlgues — Calado de Castro — Gilberto Marinho — Noguelra da 
Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Padre Cala- 
zans — Ped'ro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Lopes da Costa 
 Alo Gulmaraes — Caspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo Ramos — Da- 
niel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A llsta de presenga acusa o com- 
pareclmento de 47 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a 
sessao. 

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

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

EXPEDIENTE 

ESTIMA A RECEITA E PTXA A DESFESA DA UNIAO 
PARA O EXERC1CIO FINANCEIRO DE 1962 

(Publicado no DCN (Sessao 11) de 20-10-61) 

PARECER N.0 580, DE 1961 

Da Comissao de Constituicao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 71, de 1961 (na Camara n.0 1.807-B-60) que autorlza o Poder 
Executivo a abrlr pela Superlntendencia do Piano de Urbanlzagao Eco- 
nomica da Amazonia — Comissao Executiva da Rodovia Belem—Bra- 
silia (Rodobras) —, credito especial de Cr$ 5.000.000.000,00 destinado a 
complementagao das obras de implantagao da rodovia Belem—Brasilia, e 
da outras providenclas. 

Rclator: Sr. Daniel Krieger 

Pelo presente projeto, flea o Poder Executivo autorizado a abrlr, pela Supe- 
rlntendencia do Piano de Urbanlzagao Econdmica da Amazdnia — Comissao Exe- 
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cutiva da Rodovia Bslem-BrasiUa (Rodobras) — o credito especial de   
Cr$ 5,000.000.000,00 (cinco bilboes de cruzeiros) destinado a complementagao das 
obras de implantagao, construgao e pavimentagao da rodovia Belem—Brasilia, 
inclusive obras d'e arte especiais e acessos as cidades marginais. 

Do ponto de vista juridico e constitucional, nada ha que obste a aprovagao 
do projeto, sendo, pois, o nosso parecer. 

Sala das Comissoes, 27 de julho de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presidente 
— Daniel Krieger, Relator — Ary Vianna — Silvestre Pericles — Aloysio de Car- 
valho — Nogueira da Gama — Milton Campos — Heribaldo Vieira — BrasUio 
Ceseitino. 

PARECER N.0 581, DE 1961 

Da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas sobre 
Projeto de Lei da Camara n.0 71, de 1961 (na Camara n.0 1.807-B-60), que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pela Superintendencia do Piano de 
Valorizagao Econdmica da Amazonia — Comissao Executiva da Rodovia 
Belem—Brasilia (Rodobras) —, o credito especial de Cr$ 5.000.000.000,00 
(cinco bilboes de cruzeiros) destinado a complementacao das obras de 

implantagao da rodovia Belem—Brasilia, e da outras providencias. 

Relator: Sr. Victorino Freire 

O projeto em exame tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a comple- 
mentar a rodovia Belem—Brasilia atraves de credito especial de Cr$ 5.000.000.000,00 
(cinco bilboes de cruzeiros, a serem gastos nas obras de implantagao, constru- 
gao, pavimentagao, obras de arte, correntes e acessos as cidades marginais, duran- 
te 2 idois) exercicios consecutivos. 

2. Sob o ponto de vista economico, a obra estd plenamente justificada em 
face do numero de caminhoes carregados de arroz e outros generos alimenticios 
que demandara os centres consumidores do Sul do Fais. Alem deste sentid'o do 
fluxo, convem salientar o incremento que a velocldade de operagao em uma es- 
trada definitiva ira proporcionar a velocidade exigida pelo expedidor. 

3. Quanto ao estratdgico, jd houve referencias anteriores ao cardter priori- 
tdrio que possuem as ligagoes Norte—Sul no atendimento da sobrecarga imposta 
pela economia de guerra e pelos transportes militares, estes prejudicados em caso 
de conflagragao, se seguem rota junto ao literal. 

4. Os aspectos sociais e politicos justificam o projeto e sao bem conhecidos 
porque se trata de ligagdes entre capitals politicas e tambem porque abre frentes 
de oportunidade ao longo do vale do Tocantins. Somente esta ultima referencia, 
dentro do quadro da realidade nacional, justificaria o gasto de cinco bilboes de 
cruzeiros que o projeto pretende autorizar para a construgao de tal obra. 

5. Sem embargo das consideragoes anteriores, cumpre verificar qual a pro- 
gramagao da Belem—Brasilia dentro do Piano Qiiinqiienal de Obras Rodovlarias 
(PQOR) do Govemo Federal, de 1961 a 1965, elaborado pelo Departamento Na- 
cional de Estradas e Rodagens (DNER), drgao t^cnico e executivo, que merece 
ser aqui referido. 

A BR-14, rodovia atraves da qual se far^ a ligagao BeMm—Brasilia, est£ con- 
signada no PQOR 61-65 com as seguintes quantias: a) melhoramentos: dois bi- 
lh5es de cruzeiros; e b) pavimentagao: apenas no trecho Ceres (GO) — Andpolis 
(GO), com 145 Km com o valor de Cr$ 1.170.000.000,00. 

O que decidiu a inclusao destas duas verbas, que somam tres bilboes, cento 
e setenta milhoes de cruzeiros, foi como 6 referido na exposigao do Piano, o cri- 
t^rio politico ou do da demanda de transportes, constatada pelas Estatisticas de 
Transito nas Rodovias Federais. 

Todavia, verifica-se nesta publicagao, inexistir medigao direta do fluxo de 
caminhoes na diregao Ceres—Anapolls, mas slm a observagao visual. O bom senso 
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fez com que fosse inclufda a pavimentagao deste trecho na categoria "economl- 
co-social". For outro lado, tambem nao havendo "postos de coleta de estatisticas 
de volume de transito" entre Ceres (GO) e Guama (PA), o DNER justificou-se 
incluindo os servigos de melhoramentos para adaptagao de rodovias pioneiras &s 
caracteristicas definitivas na BR-14 trecho Ceres—Guama, na categoria de "politica". 

6. Vemos, por conseguinte, que o PQOR projeto para a ligagao Brasilia— 
Beldm, gastos no montante de tres bilhoes, cento e setenta milhoes de cruzeiros, 
e a proposigao em exame, aprovada, pela Camara, pretende conceder cinco bilhoes. 

Ora, como o total previsto no PQOR 61-65, para todo o Pais, e de cento e 
oitenta e quatro bilhoes e quinhentos milhoes de cruzeiros, onde a maior fonte 
de receita 6 o Orgamento da Uniao, com Cr$ 146.500.000.000,00 (cento e quarenta 
e seis bilhoes e quinhentos milhoes de cruzeiros), e os creditos especiais, ja vo- 
tados, contribuem com sete bilhoes e quinhentos milhoes, cremos que um esforgo 
para cobrir a diferenga entre o projeto e o PQOR, no montante de um bilhao e 
oltocentos milhoes, 1% (um por cento) do total e praticamente nulo. 

minimo este acrescimo porque basta considerar a fertilldade do vale do To- 
cantins, seus indices higromdtricos e pedoldgicos comparados as zonas secas e 
aridas d'o Pais, alem das oportunidades que se vao abrir ao povo brasileiro, no 
abastecimento do mercado interno, para apenas nos referir a este setor. 

7. Convdm salientar, em conclusao, que, se desejassemos pavimentar o trecho 
Ceres (GO) — Guamd (PA), com 1.700 Km, para que a ligagao Bel&n—Brasilia 
fosse trafegada em qualquer tempo, a obra custaria cerca de quinze bilhoes de 
cruzeiros, dez bilhoes a mais do que o projeto refere. 

8. Pelas razoes expostas, e sob o ponto de vista tdcnico, opinamos pela apro- 
vagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 15 de agosto de 1961. — Jorge Maynard, Presidente — 
Vlctorino Freire, Relator — Fausto Cabral — Eugenio Barros. 

PARECER N.0 582, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 71, 

de 1961 (na Camara n.0 1.907-B-60), que autoriza o Poder Executivo a 
abrlr, pela Superintendencia do Piano de Valorizagao Economica da Ama- 
zonia — Comissao Executiva da Rodovia Belem—Brasilia (Rodobras) — 
o credito especial de Cr| 5.000.000.000,00, destinado a complementagao 
das obras de implantagao, construgao e pavimentagao da rodovia Belem— 
Brasilia, e da outras provldencias. 

Relator: Sr. Lobao da Silveira 
Pelo presente projeto, e o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Superin- 

tendencia do Piano de Valorizagao Economica da Amazonia — Comissao Exe- 
cutiva da Rodovia Beldm—Brasilia (Rodobrds) —, o credito especial de 5 bilhoes 
de cruzeiros destinado a complementagao das obras de implantagao da rodovia 
Belem—Brasilia, inclusive obras de arte especiais e acessos as cidades marginals. 

Esse crddito serd automaticamente registrado pelo Tribunal de Contas da 
Uniao e deverd ser dividido em parcelas de Cr$ 2.500.000,00 (dois milhoes e qui- 
nhentos mil cruzeiros) a serem distribuidos em dois exercicios consecutivos a Co- 
missao Executiva da referida rodovia. 

A proposigao foi examinada pelos drgaos tdcnicos da Camara dos Deputados 
e do Senado, todos manifestando a oportunidade e o interesse que revestem a ini- 
ciativa sob varios aspectos, sobretudo o economico. 

Nao 6 outro o ponto de vista desta Comissao, que, assim opina pela apro- 
vagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Lobao da Silveira, Relator — Caspar Velloso — Fausto Cabral — Fernando Ta- 
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vora — Eugenio Barros — Victorino Freire — Nogueira da Gama — Saulo Ramos 
— Filinto Miiiler — Ary Vianna — Lopes da Costa. 

TELEGRAMA 

De 11 do mes em curso, do Presidente da Uniao dos Servidores Autarquicos 
do Ceard, nos seguintes termos: 

Uniao Servidores Autarquicos decidiu vontade unanime classe assembl&a geral 
promover forte campanha garantia seus direitos Lei Paridade usurpados manifesta 
participagao DASP comissoes responsaveis atraso quinze meses aprovagao quadros 
institutes Piano Classificagao situagao servidor calamidade coletiva face desespero 
fome elevagao permanente custo vida impossivel doravante cruzar bragos pedindo 
desencalhe paridade maximo dia vinte e oito corrente pena nao conter marcha 
classe conseqiiencias imprevlsiveis. — Aluizio Souza Lima, Presidente. 

AVISOS 

Do Sr. Ministro do Trabalho e Previdencia Social, nps 1.119 e 1,132, de 10 
do mOs em curso, encaminhando informagdes prestadas pelo Institute de Apo- 
sentadoria e Pensoes dos Ferrovitirios e Empregados em Servigos Publicos, em 
atengao aos Requerimentos nps 276 e 285, de 1961, respectivamente, ambos de 
autoria do Sr. Senador Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Na sessao anterior terminou o 
prazo para apresentagao de emendas, perante a Mesa, aos Subanexos Orgamen- 
tarios nps 4.10 (Ministerio da Aeronautical e 2.01 (Camara dos Deputados) e ao 
Anexo n.0 5 (Poder Judicidrlo). 

Nenhuma emenda foi apresentada nessa fase. 
Se os Srs. Senadores desejarem emendar essas partes do Projeto de Lei Or- 

gamentdria para 1962, poderao faze-lo perante a Comissao de Finangas, de acordo 
com o disposto no art. 339 letra f, do Regimento Interno. (Pausa.) 

Continua a bora do expediente. 

O Sr. Moura Andrade delxa a Presidencia, assumindo-a o Sr. Arge- 
miro de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Sobre a mesa requerimento 
que vai ser lido. 

fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 403, DE 1961 

Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara n.0 71, 
de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 19 de outubro de 1961. — Lobao da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Em face da decisao do 
Plenario, o projeto figurara na Ordem do Dia da proxima sessao. 

Comunico aos Srs. Senadores que se acha na Casa, no Gabinete do Senhor 
Presidente, o Ministro das Relagoes Exteriores da PolOnia, onde estd recebendo 
os cumprimentos dos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Passa-se & 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 38, de 1961, da autoria 
da Comissao de Constituigao e Justiga, que suspende a execugao da Lei 
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n.0 53, de 22 de novembro de 1948, do Municipio de Santo Angelo, no 
Estado do Rio Grande do Sul, por ter sido julgada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal em decisao definitiva. 

Em discussao o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro encerrada a 

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

(Pausa.) 
Estd aprovado. 

fi o seguinte o projeto aprovado que vai a Comissao de Redagao. 

PROJETO DE RESOLUgAO N.0 38, DE 1961 
Art. 1.° — fi suspensa a execugao da Lei n.0 53, de 22 de novembro de 1948, 

do Municipio de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do Sul, por ter sido julgada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisao unanime proferida 
no Recurso Extraordinario n.0 34.189, em 28 de agosto de 1959. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrdrio. 

Item 2 
Discussao unica do Projeto de Resolugao n.0 48, de 1961, de autoria 

da Comissao Diretora, que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do 
Senado a que se refere o art. 8.° da Resolugao n.0 6, de 1960 (incluido 
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio concedida na 
sessao anterior, a requerimento do Sr. Guido Mondin e outros Srs. Se- 
nadores), tendo 

Pareceres (n.os 578 e 579, de 1961) das Comissoes: 
— de Constituigao e Justiga; e 
— de Finangas. 

0 SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Ao projeto foram oferecidas 
Emendas que vao ser lidas pelo Sr. 2.0-Secretario. 

Sao lidas e apoiadas as seguintes 
Acrescente-se: 

EMENDA N.0 1 
"fi restabelecido o titulo de "Eletricista Chefe" para o funcionario que o tinha 

sob a vigSncia da Resolugao n.0 4-50, cabendo-lhe, aldm dos vencimentos do cargo, 
a fungao gratificada FG-3." 

Justificagao 

Sob a vigencia da Resolugao n.0 4, de 1950, existiam no Quadro de funcio- 
ndrios do Senado 

1 Eletricista Chefe — Padrao K 
1 Eletricista — Padrao J. 
Os titulares desses cargos permanecem atd hoje em exercicio, tendo-os visto, 

sucessivamente, mudar de denominagao, como abaixo se mostrard: 

A situagao desses cargos, no Quadro de funciondrios do Senado de 1950 a 
1961 foi a seguinte: 

Resolugao n.0 4/50 
1 Eletricista "L" 
1 Eletricista Auxiliar "K". 
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Resolugao n.0 15/54 
1 Artifice "L" 
4 Artifices "K". 

Resolufoes n.os 8/56 e 4/58 
1 Eletricista "L" 
1 Eletricista Auxiliar "K". 

Resolugao n.0 6/60 
1 Eletricista "M" 
1 Eletricista Auxiliar "L". 

Resolugao n.0 16/60 
1 Eletricista Auxiliar "PL-?". 

1 Eletricista Auxiliar "PL-9". 

Resolufao n.0 24/60 
1 Eletricista "PL-7" 

1 Eletricista Auxiliar "PL-9". 
Os servigos de eletricidade do Senado, atendidos atualmente por 5 funciond- 

rios, jd justificam uma chefia, que os superintenda e oriente. 
fi o que se propoe nesta emenda, com a restauragao do titulo "Eletricista 

Chefe" em favor do servidor que a tinha sob a vigencia da Resolugao n.0 4, de 1950. 
Sala das Sessoes, 19 de outubro de 1961. — Jarbas Maranhao. 

EMENDA N.0 2 
Acrescente-se: 
2 Marceneiros — PL-8 — vagos. 

Justlficagao 
A experiencia sobejamente mostrou a necessidade de ter o Senado, entre os 

seus servidores, marceneiros, que se encarreguem, principalmente, dos reparos 
de que estao sempre a carecer o mobiliario da Casa e a execugao de obras dessa 
especialidade. 

Os cargos que ora se acrescem ao Quadro destinam-se a regularizar a situagao 
dos dois marceneiros admitidos a titulo precdrio. 

Sala das Sessoes, 19 de outubro de 1961. — A15 Guimaraes — Silvestre Pericles. 

EMENDA N.0 3 
Acrescente-se: 
"Art. — O Ajudante do Administrador do Edificio tera vencimentos cor- 

respondentes ao simbolo FLA." 

Justlficagao 
Esta emenda tem por fim corrigir situagao de disparidade. Enquanto o Aju- 

dante de Conservador de Documentos tem vencimentos de nivel imediatamente 
abaixo dos que correspondem ao Conservador, o Ajudante do Administrador do 
Edificio estd tres degraus abaixo do Administrador. Fato identico se verifica em 
relagao aos Oficiais Auxiliares da Ata, que tem vencimentos de Padrao PL-4, 
imediatamente abaixo dos que cabem aos Oficiais da Ata (PL-3). 

Sala das Sessoes, 19 de outubro de 1961. — Paulo Fender — Ary Vlanna — 
Jarbas Maranhao. 
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EMENDA N.0 4 
Acrescente-se: 
"Art. O Chefe da Portaria, o Administrador do Edificio e o Chefe do Ser- 

vigo de Transportes perceberao, alem dos vencimentos, gratificagao correspondente 
S, fungao gratificada FG-3. 

Justiflcagao 

Os funcionarios a que se refere esta emenda exercem, em realidade, chefias 
extremamente trabalhosas, com elevado numero de subordinados e extensos en- 
cargos, que os obrigam a horarios dilatados, nao raro se estendendo pela noite 
adentro. 

Nada mais justo que se Ihes atribua a gratificagao que os chefes de servigo 
percebem. 

Sala das Sessoes, 19 de outubro de 1961. — Jarbas Maranhao — Paulo Fender. 

EMENDA N.0 5 

Pica criado no Quadro da Secretaria o cargo isolado, de provimento efetivo 
de Gravador de Debates, Padrao PL-10. 

Justificagao 

O Regulamento da Secretaria determina, no art. 50, letra q, que sejam gra- 
vadas, diariamente, as sessoes do Plenario. Paz-se necessaria, portanto, a designa- 
gao de um funcionfirio que se incumba desse servigo. Sua tarefa nao consiste ex- 
clusivamente cm por em movimento os gravadores de som; tern que permanscer 
junto a eles enquanto dura a sessao, assinalando o nome dos Taquigrafos e sua 
bora de entrada no recinto, bem como as marcagoes do velocimetro correspon- 
dentes aos pontos onde se inicia e finda o respectivo quarto, para facilidade e 
presteza de consultas posteriores. Isso sem contar a vigilancia continua que tem 
que exercer sobre a maquina, controlando o volume do som, para a perfeita 
gravagao. 

Sala das Sessoes, 19 de outubro de 1961. — Jarbas Maranhao. 

EMENDA N.0 6 

Emenda ao projeto: 
Inclua-se onde couber: os atuais ocupantes do cargo de ajudante de almoxarife, 

Padrao PL-7, passarao ao nxvel PIi-4. 

Justificagao 

Os atuais ajudantes de almoxarife exercem fungoes quase identicas ao cargo 
de almoxarife, nao havendo assim, motives para a disparidade existente entre 
os niveis das duas fungoes, porquanto o almoxarife se encontra enquadrado no 
simbolo PL-3, o ajudante de almoxarife tem o simbolo PL-7. 

Acresce ainda que na Diretoria da Ata, o Oficial da Ata Padrao PL-3, en- 
contra-se apenas a um nivel acima do Auxiliar da Ata, Padrao PL-4, o que vem 
mostrar a disparidade flagrante da atual situagao do ajudante de almoxarife. 

IS essa pois, a razao da presente emenda. 
Sala das Sessoes, 19 de outubro de 1961. — Paulo Fender. 
O SR. PRES1DENTE (Argemiro de Figueiredo) — Em discussao o projeto 

com as emendas. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro encerrada a 
discussao. 
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O projeto volta as Comissoes competentes, para se pronunciarem sobre as 
emendas. 

Esta esgotada a Ordem do Dia. 
Nao ha mais orador inscrito. (Pausa.) 

Nao havendo mais quem peg a a palavra, vou encerrar a sessao. Antes, con- 
voco os Srs. Senadores para uma sessao extraordinaria, as 16 horas e 50 minutos, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 71, de 1961 (n.0 1.907, de 

1960, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executive a abrir, pela Superin- 
tendencia do Piano de Valorizagao Economica da Amazonia — Comissao Exe- 
cutiva, da Rodovia Belem—Brasilia (Rodobras) — o credito especial de   
Cr$ 5 .000.000.000,00, destinado & complementagao das obras de implantagao, cons- 
trugao e pavimentagao da rodovia Beldm—Brasilia, e da outras providencias (in- 
cluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, concedida na 
sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Lobao da Silveira), tendo Pare- 
ceres favoraveis (n.os 580 a 582, de 1961) das Comissoes de Constituigao e Justiga 
— de Transportes, Comunicagoes e Obras Piiblicas; e de Finangas. 

2 
Discussao linica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre a Men- 

sagem n.0 223, de 1961, pela qual o Sr. Presidente da Republica, submete ao 
Senado a escolha do Embaixador Ilmar Penna Marinho, para exercer a fungao 
de Chefe da Delegagao do Brasil junto a Organizagao dos Estados Americanos. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 16 horas e 30 minutos.) 



189.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 19 de outubro de 1961 

(Extraordinaria) 

PRESIDfiNCIA do sr. moura andrade 

As 16 horas e 50 minutos acham-se presontes os Srs. Senado. is: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 

Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Victorino Freire — 
Sebastiao Archer — Eugenio Barros — Leonidas Mello — Mathias Olympio 
— Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio 
Marinho — Reginaldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de 
Figueiredo — Salviano Leite — Novais Filho — Jarbas Maranhao — Ruy 
Palmeira — Lourival Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — 
Ovidio Teixeira — Aloysio de Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — 
Arilndo Rodrigues — Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Nogueira da 
Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Padre 
Calazans — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Feliciano — Lopes 
da Costa — A16 Guimaraes — Gaspar Velloso — Nelson Maculan — Saulo 
Ramos — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 47 Srs. Senadores. Havendo mimero legal, declare aberta a sessao. 

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

posta em discussao, e sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N.0 583, DE 1961 

Da Comissao de Saiide Publica, sobre o Projeto de Lei da Camara 
n.0 Ill, de 1961 (n.0 38-B, de 1959, na Camara), que concede ao Instituto 
Brasilelro de Investigagao da Tuberculose o auxilio de Cr$ 50.000.000,00, 
para a construgao de um Hospital de Cirurgia Toracica. 

Relator; Sr. A16 Guimaraes 

Pelo presente projeto, flea concedido ao Instituto Braslleiro de Investigagao 
da Tuberculose (IBIT), o auxilio de 50 milhoes de cruzeiros, destinado a cons- 
trugao do seu Hospital de Cirurgia Toracica, ser d'istribuido no Orgamento do 
Ministerio da Saude, durante dois exercicios consscutivos, em parcelas iguais. 

O IBIT reservara 25% dos leitos existentes no Hospital para o tratamento 
rnedico-cirurgico de indigentes (art. 2.°) e, no caso de venda, alienagao ou des- 
tinagao diversa do referido nosocomio, fica obrigado — assim como a instituigao 
Que Ihe venha a suceder — a restituir a Uniao Federal a importancia do auxi- 
lio ora concedido, acrescido da valorizagao que se verificar. 

A proposigao, de iniciativa do Deputado Manoel Novaes, esta amplamente 
lustificada e mereceu apoio da ilustrada Comissao de Saude da Camara dos 
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Deputados que destacou "a alta finalidade, qual seja a concessao de auxiiio fi- 
nanceiro a uma grande institulgao, que visa a pesquisa, ao ensino da Tisiologia 
e a assistencia a vitimas da tuberculose e de molestias afins". (...) 

De fato, dedicando-se a obra de tanta relevancia, no campo sanitario, 
sobretudo quanto a erradicagao da tuberculose, o Institute Brasileiro de Investi- 
gagao da Tuberculose deve merecer maior amparo dos Poderes Publicos, a fim 
de melhor atinglr os seus objetivos. O auxiiio que se Ihe destina, atraves do 
projeto em exame, podera permitir-lhe a conclusao do seu Hospital, a cujo cargo 
estarao importantes tarefas de pesquisas, estudos e assistencia medico-social. 

£, pois, o nosso parecer favoravel a proposigao. 
Sala das Comissoes, 11 de outubro de 1961. — Reginaldo Fernandes, Pre- 

sldente — A16 Guimaraes, Relator — Pedro Ludovico — Fernandes Tavora — 
Miguel Couto Filho. 

PARECER N.0 584, DE 1961 

Da Comlssao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 111/61 
(n.0 38-B/59, na Camara), que concede ao Institute Brasileiro de Inves- 

tigagao da Tuberculose o auxiiio de Cr$ 50,000.000,00 para a construgao 
de um Hospital de Cirurgia Toracica. 

Relator: Sr. Gaspar Velloso 
Pelo presente projeto (art. 19), fica concedido ao Institute Brasileiro de 

Investigagao da Tuberculose (IBIT) o auxiiio de Cr$ 50.000.000,00 destinado a 
construgao do seu Hospital de Cirurgia Toracica, a ser distribuido no Orgamento 
do Ministerio. 

O IBIT (art. 2.°) reservara 25% dos leitos existentes no Hospital para o tra- 
tamento medico-ciriirgico de indigentes. 

O IBIT ou instituigao que Ihe venha a suceder ficara, no caso de venda, aliena- 
gao ou destinagao diversa do Hospital, obrigado a restituir a Uniao Federal a im- 
portancia do auxiiio ora concedido, acrescido da valorizagao que se verifi- 
car (art. 2°). 

II — A proposigao esta plenamente justificada por seu autor, o ilustre Depu- 
tado Manoel Novais. 

Entre outras coisas, diz: 
"Ao lado da tuberculose que, especialmente no norte do Pais, contlnua a ser 

um dos mais graves problemas sanitarios, numerosas outras doengas do aparelho 
respiratdrio, como o enfizema, as bronquites cronlcas, as supuragoes pulmonares, 
as bronquiectasias e, particularmente, o cancer do pulmao, em vertiginosa 
ascensao, continuam a ser deficlentemente encaradas, sendo o intemamento 
dos seus portadores ou recusados nos hospitals gerais, sob os mais diversos pretex- 
tos, ou intemados como tuberculoses, com lamentaveis consequencias. 

A razao principal disso esta em que o diagnostico e, por vezes, dificil requeren- 
do uma equipe de tecnicos especializados, e a sua terapeutica e trabalhosa, demo- 
rada e complexa, exigindo atlvidades medicas e cirurgicas conjugadas, o que so 
sera possivel mediante a construgao de um Hospital para Doengas do Torax, 
inexistente no Pais. 

Para veneer essas dificuldades e se alcangar o exito desejado, impoe-se a 
organizagao desta instituigao hospitalar, especiallzada nesse sentido, onde o 
paciente, portador das referidas enfermidades, possa ter o internamento para o 
seu perfeito diagnostico e Ihe seja garantid'a a permanencia Indispensavel ao 
seu completo restabelecimento." 

E acrescenta: 
"Este hospital, cujo projeto foi elaborado pelo Servigo de Engenharia da Cam- 

panha Nacional contra a Tuberculose, tem a sua construgao orgada no momento, 
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em quarenta milhoes de cruzeiros, contando a diregao do Instituto apenas com 
clnco milhoes, doados pela Prefeitura de Salvador." 

III — A Comissao de Saiide Publica, examinando o projeto no tocante ao 
merito, opinou por sua aprovagao, ressaltando o alcance social da providencia. 

IV — O Ministerio da Saude, cuja audiencia foi pedida, manifestou-se, 
tamb6m, favoraveknente a proposigao. 

V — O auxillo proposto justifica-se plenamente, dada a sua alta finalidade. 
Trata-se de procurar prover um Hospital de recursos suflcientes a atender aos 

apelos de centenas de doentes, os quais, sem a sua assistencia, ficariam ao intei- 
ro desamparo. 

Alem do mais, o art. 3.° do projeto garante a boa aplicagao do auxilio dado 
pela Uniao, resguardando os interesses desta, na hipotese de alienagao ou destina- 
gao diversa do Hospital. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovagao do projeto. 
Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Caspar Velloso, Relator — Lobao da Silveira — Lopes da Costa — Eugenio Barros 
—■ Nogueira da Gama — Saulo Ramos — Pedro Ludovico — Del Caro — Feman- 
des Tavora. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido. 
E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 404, DE 1961 

Dispensa de intersticio. 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 

intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto n.0 Ill, de mil novecen- 
tos e sessenta e um, a fim de que figure na Ordetm do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 19 de outubro de 1961. — Aloysio de Carvalho. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O projeto para o quaj foi concedida 

dispensa de intersticio figurara na Ordem do Dia da proxima sessao. 
Antes de passar a Ordem do Dia, desejo agradecer ao Sr. Senador Heribaldo 

Vieira e aos Srs. Senadores que a S. Ex.a dirigiram apaftes, os conceitos que emiti- 
ram sobre a minha pessoa a propoSito do concurso que se realiza nesta Casa. 

Os Srs Senadores apreciaram a preocupagao do nobre Senador Heribaldo 
Vieira e de todos os membros da Comissao Diretora, de defenderem o Presidente 
desta Casa declarando reiteradamente que na Comissao Diretora fora o Pre- 
sidente o u'nico que nao concordara, nem pleiteara, que o concurso a ser reali- 
zado nao fosse de natureza publica. Nao deveriam e nao precisariam S. Ex.a ter 
tal preocupagao. , 

Entendl realmente, por motives exclusivamente de conceituagao politica, 
que os concursos deveriam ser publicos, e assim me manifestei na Comissao 
Diretora Esta porem, fundada em pareceres, estudos, precedentes e tambem 
no exemplo do Supremo Tribunal Federal, decidiu por unanimidade, nao me 
cabendo dlreito a voto, a realizagao do concurso interno. 

A declsao da Comissao Diretora tinha que ser cumprida. No instante em que, 
Por qualquer divergencia, esta Presidencia se considerasse impossibilitada de 
cumprir a decisao de tao ilustres membros da Comissao Diretora, nao mais estaria 
em condigoes de exercer a Presidencia. 

O concurso teve sua banca examinadora entregue a Presidencia de um dos 
mais Ilustres Membros desta Casa, o nobre Senador Heribaldo Vieira, que perten- 
ce a bancada da Uniao Democratica Nacional e a lidera. S. Ex.a tem larga expe- 
riencia no assunto. Membro que foi de Mesas anteriores, teve oportunidade de 
Presidir concursos realizados nesta Casa e deliberar a respeito deles. 
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fi inadmissivel colocar-se em diivida a lisura e honestidade do concurso. 
Os Senhores Senadores podem estar convencidos de que as criticas formuladas 

nao objetivaram nem o concurso, nem o programa, nem a conduta dos Membros 
da Mesa ou do presidente da banca, Senhor Heribaldo Vlelra. Objetivaram, 
apenas, a minha pessoa, por outros motives que nao tem qualquer relaqao com 
o concurso, motivos essencialmente politicos. 

Sabem os Senhores Senadores que ja me empenho numa Campanha eleitoral 
em Sao Paulo e, portanto, comego a ser alvo de criticas, que, felizmente, no caso, 
sao totaimente infundadas. 

Ninguem ignora o quanta tenho me preocupado com a administragao desta 
Casa e o quanta venho sendo criticado pelo excesso de rigor que me atrlbuem 
nesse mister. E eu, que tenho sido tao rigoroso na administragap desta Casa, 
precise deciarar aos Senhores Senadores que encontro o mesmo pensamento e o 
mesmo rigorismo de parte dos demais Membros da Comissao Diretora e encontrel 
a mesma maneira energica de agir de parte do Senador Heribaldo Vielra na 
presidencia do concurso. 

Assim, nao ha por que o Senado se lamentar; pelo contrario. O concurso esta 
sendo realizado sob todas as normas que correspondem a honorabilidade da mais 
alta Casa do Congresso Nacional. 

O que se pode discutir e a conceituagao e a interpretagao de textos constitu- 
cionais, a proposito da forma de aplicar determinado principio constitucional, 
no que se relaciona com a natureza do concurso. 

Eu exponho o mesmo ponto de vista exarado no Plenario pelo nobre Senador 
Aloysio de Carvalho, porem, os ilustres membros da Comissao Diretora, entre 
os quais se acham eminentes juristas, acompanharam o brilhante parecer emitido 
pelo nao menos eminente jurista Senador Cunha Mello, a respeito do assunto. 
Assim deliberaram e nao obstante o meu ponto de vista nao coincidir com o de 
S. Ex.as, cumpri a deliberagao e, hoje, defendo a deliberagao por eles tomada. 

Nao se preocupem, Srs. Senadores, as razoes das criticas que me foram 
dirigidas sao outras que nao o proprio concurso. 

Sao razoes subaltemas que visam a minha pessoa e nascem de posigoes poli- 
ticas que tenho adotado. 

O nobre Senador Coimbra Bueno, durante o discurso do Senhor Senador 
Heribaldo Vleira, fez uma afirmagao que requer uma explicagao. S. Ex.a afirmou 
que a Comissao Diretora tem agldo ate ditatorialmente na administragao da 
Casa e deixou transparecer a impressao de que ela nao tem sido zelosa nos seus 
deveres. Desejo, desta Presidtocia deciarar ao nobre Senador Coimbra Bueno que 
a Comissao Diretora esta a sua disposigao; seus atos, todos eles, sao plenamente 
fundados em razoes de justiga, em razoes de direito. Gostaria de conhecer quais 
os excesses por nos praticados ou quais as deficlencias resultantes da nossa 
atitude comum. 

O zelo que pomos na administragao da Casa e diretamente ligado ao dever 
que temos da defesa desta Instituigao, posta k prova, ha pouco tempo em dias 
dificeis e terriveis para a vida nacional, em que pudemos, gragas a esse espirito 
de compreensao e a essa forga institucional cristalizada em nossa consclencia, 
pudemos fazer, unidos, prevalecer a autoridade do poder Civil. 

E aqueles que em colegio, em conjunto, unissonamente, souberam defender 
o poder civil, nao podem ser suspeitados de nao estarem sabendo defender a 
autoridade da Casa que dirigem. 

Assim, o Senhor Senador Coimbra Bueno fica convidado a conhecer todos 
os atos da Comissao Diretora, todos eles, sem nenhuma excegao. E a indagar 
sobre todos, e a requerer as comissoes que entender para examinar a agao da 
Mesa, e a verificar a pratica de cada um de seus atos, a fim de afastar do seu 
espirito as apreensoes que, notei e continuam a angustia-lo. 
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Era esta a declaragao que desejava fazer em defesa da Comissao Diretora, 
no mesmo Instante em que agradego a solidariedade por ela manifestada e de- 
clarar que essa solidariedade foi generosa, nascida da preocupagao de defenderem, 
na pessoa do Presidente, o simbolo da autoridade desta Casa. 

Val-se passar a , . • 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 71, de 1961 (n.0 1.907, 
de 1960, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executive a abrir, pela 
Superintendencia do Piano de Valorizagao Economica da Amazonia — 
Comissao Executiva, da Rodovia Belem—Brasilia (Rodobras) — o oredito 
especial de Cr$ 5.000.000.000,00, destinado a complementagao das obras 
de implantagao, construgao e pavimentagao da rodovia Belem-Brasilia, 

e da outras providencias (incluido em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de intersticio, concedido na sessao anterior, a requerimento do 
Sr. Senador Lobao da Silveira) tendo Pareceres favoraveis (nPs 580 e 582, 
de 1961), das Comissbes: 

— de Constltuigao e Justiga; 
— de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas; e 
— de Finangas. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao. 
Nao havendo quern queira usar da palavra, encerrarei a discussao. (Pausa.) 
Estd encerrada. 
Em votagao. 
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Esta aprovado. 

£ o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 71, DE 1961 
(N.0 1.907-B, de 1960, na Camara dos Deputados) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pela Superintendencia do Piano 
de Valorizagao Economica da Amazonia — Comissao Executiva da Rodo- 
via Belem—Brasilia (Rodobras) o credito especial de Cr$ 5.000.000.000,00, 
destinado a complementagao das obras de implantagao, construgao e 
pavimentagao da Rodovia Belem—Brasilia e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Pica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Superintendencia 
do Piano de Valorizagao Economica da Amazonia — Comissao Executiva da Rodo- 
via Belem—Brasilia (Rodobras) — o credito especial de Cr$ 5.000,000.000,00 (cin- 
co bilboes de cruzeiros), destinado a complementagao das obras de implantagao, 
construgao e pavimentagao da Rodovia Belem—Brasilia, inclusive obras de arte 
cspeciais e acessos as cidades marginals. 

Art. 2.° O credito a que se refere o artigo anterior sera automaticamente 
reglstrado pelo Tribunal de Contas da Uniao, devera ser dividido em parcelas 
de Cr$ 2.500.000.000,00 (dols bilboes e quinhentos milhoes de cruzeiros) a serem 
distribuidos em 2 (dois) exercicios consecutivos a Comissao Executiva da Rodovia 
Bel6m—Brasilia. 

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



Item 2 
Discussao unlca do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores sobre 

a Mensagem n.0 223, de 1961, pela qual o Sr. Presldente da Republica 
submete ao Senado a escolha do Embaixador Ilmar Penna Marinho, para 
exercer a fungao de Chefe da Delegagao do Brasil junto a Organizagao dos 
Estados Americanos. 

Nos termos da Constituigao e do Regimento Intemo, esta materia devera ser 
discutida e deliberada em sessao secreta. Solicito, assim, aos senhores funciona- 
rlos as providencias necessarias para que assim se faga. 

(A sessao torna-se secreta as 17 horas e 30 minutos e volta a ser 
publica as 17 horas e 40 minutos). 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta reaberta a sessao publica. 
Nao ha oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, encerro a sessao, designando para a proxima 

a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Discussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 Ill, de 1961 (n.0 38, de 
1959, na Casa de origem), que concede ao Institute Brasileiro de Investigagao 
da Tuberculose o auxilio de Cr$ 50.000.000,00, para a construgao de um Hospital 
de Cirurgia Toracica (incluido na Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
intersticio, concedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Aloyslo 
de Carvalho), tendo Pareceres favoraveis sob n.0* 583 e 584, de 1961, das Comlssoes 
de Saude Publica e de Finangas. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 17 horas e 45 minutos.) 



190.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 20 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello — Vivaldo Lima — Lobao da Silvelra — Eugenlo Barros 

— Leonldas Mello — Mathias Olympio — Fausto Cabral — Femandes 
Tavora — Menezes Plmentel — Sergio Martnho — Dlx-Huit Rosado — 
Argemiro de Figuelredo — Jarbas Maranhao — Lourlval Fontes — Jorge 
Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidlo Teixelra — Aloysio de Carvalho 
— Del Caro — Ary Vianna — Arlindo Rodrlgues — Caiado de Castro — 
— Noguelra da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de 
Mattos — Pedro Ludovico — Ooimbra Bueno — Gaspar Velloso — Daniel 
Krleger — Guido Mondln. 

O SR. PRE SID EN TE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
reclmento de 31 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

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

posta em dlscussao, 6 sem debate aprovada. 
O Sr. l.0-Secret&rlo le o segulnte: 

MENSAGEM 

N.0 233 (n.0 de origem 539), de 17 do mes em curso, do Sr. Presidente da 
Republlca, agradecendo a comunicagao de haver sldo aprovada a escolha do 
Dlplomata Jos6 Sette C&mara Filho para o cargo de Chefe da Delega?ao do Brasll 
em Genebra. 

OFfCIOS 

Do Sr. l.0-Secretdrlo da Camara dos Deputados, restltulndo autdgrafos refe- 
rentes a projetos de lei sanclonados, a saber: 

N.0 1.623 (de 18-10-1961) — Projeto de Lei do Senado n.0 26, de 1959, que 
dispoe sobre o exerciclo da proflssao de massagista e dd outras providencias. 

N.0 1.624 (de 13-10-1961) — Projeto de Lei da Camara n.0 21, de 1961 — que 
fixa um teto maxlmo para as tarifas de energia eldtrlca na cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceard. 

TELEGRAM AS 

de Camplna Grande — FB, 584 105 3 1700 
Ex.mo sr. Presidente Senado Federal 

Brasilia — DF 
61846 Federa^ao Industrlas Paraiba interpretando pensamento unAnlme 

classes produtoras Paraiba apela Vossa Excelencia e seus ilustrados pares sentido 
Senado nao permitlr aprova?ao artlgo vinte e oito Projeto 2666 que proibe Banco 
Nordeste Brasll operar Carteira Comerclal. Propositura criaria pesadas inconse- 
qiientes diflculdades seu desenvolvimento e sua aprova?ao produzirla irrepar&vel 
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desequllibrio pequenos e medios com organizagoes industrials Nordeste cuja pre- 
caria rede bancaria insuficiente atendimento necessidade regiao, confiamos auto- 
ridades e espirito esclarecido Vossa Excelencia servlrao esclarecimento senadores 
rejeitar artigo referido projeto. Respts sds — Jose Carlos Silva Junior, Presidente 
exercicio. 

R ADIOTELEGR AMA 

De Maceio 77 57 12 16 00 
Recebido de ZVW-2 as 18:40 por Ade RS — 12-10-61 
Nr 552 de 11-10-61 pt 
Virtude aprovagao requerlmento Deputado Pedro Timoteo, Poder Legislative 

Alagoas vem solicitar todo empenho Vossa Excelencia fim estender beneficlos 
reclassificagao e parldade Agentes Estatistica IBGE. Abnegada classe vem sen do 
seriamente prejudicada seus direitos o que tem trazido graves problemas ordem 
vital. — Mario Guimaraes, Presidente Assembleia Legislativa. 

Ex^io Sr. Presidente do Senado Federal: 

Deslgnado na qualidade de Vice-Presidente do Grupo Brasileiro da Uniao 
Interparlamentar para integrar a Delegagao Braslieira a II Conferencia Inter- 
parlamentar Americana, que se realizara em Santiago, Chile, venho, nos termos 
regimentals, comunicar que viajarei para o exterior a 22 do corrente. 

Sala das Sessoes, 20 de outubro de 1961. — Rui Palmeira. 

PARECERES N.os 585, 586 e 587, DE 1961 
N.0 585, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 30, de 1959 (na Camara n.0 28-A, de 1959), que aprova 
convengao sobre danos causados a terceiros na superficie por aeronaves 
estrangeiras. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
Em Oficio n.0 2.062, de 10 do mes de novembro ultimo, o Sr. l.0-Secretario 

da Camara dos Deputados submeteu a consideragao do Senado Federal o Projeto 
de Decreto Legislativo n.0 28-A, de 1959, que aprova convengao sobre danos causa- 
dos a terceiros, na superficie, por aeronaves estrangeiras. 

2. Trata-se de um ato assinado pelo Brasil a 7 de outubro de 1952, por 
ocaslao da Conferencia Internacional de Direito Privado Aereo, que se realizou 
em Roma, sob os auspicios da Organizagao da Aviagao Civil Internacional, a 9 de 
setembro do mesmo ano, e que, para ele o Poder Executive pede exame e ratifi- 
cagao, em Mensagem n.0 633, de 1956. 

3. Essa Convengao que revoga a de Roma de 1933 e seu Protocolo Adicional 
de 1938, tem por finalldade, a unificagao do direito aeronautico no que se refere 
a danos causados a terceiros, na superficie, por aeronaves estrangeiras. 

4. Na realidade, da leitura de seu texto, composto de 36 artigos, se evidencia 
que nao so atende as necessidades da navegagao aerea mas estabelece normas 
juridicas que devam assegurar os direitos e responsabllidades que dela decorram 
ou venham a decorrer, em virtude de acidentes causados pelo explorador de 
aeronaves. 

i 5. E como em sua Exposigao de Motives o Sr. Ministro das Relagoes Exte- 
riores tenha tratado do assunto de maneira clara e precisa, deixamos de fazer 
quaisquer consideragoes a respeito e somos de parecer que o projeto merece ser 
aprovado, vez que em nada fere os preceitos constituclonais. 

Sala das Comissoes, 2 de dezembro de 1959. — Lourival Fontes, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Argemiro de Figueiredo — Lima Guimaraes — 
Attilio Vivacqua — Daniel Krieger. 
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N" 586, DE 1961 
Da Comissao de Rela<jaes Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legis- 

lative) n.0 30, de 1959, que aprova convenqao sobre danos causados a 
terceiros na superficie por aeronaves estrangeiras. 

Relator: Sr. Vivaldo Lima. 
O Sr. Presidente da Eepiiblica, de acordo com o art. 66, inciso I, da Consti- 

tuigao, submete a apreciagao do Congresso Nacional, acompanhado de Exposigao 
de Motives do Ministro das Relagoes Exteriores, a "Convengao sobre danos causa- 
dos a terceiros, na superficie, por aeronaves estrangeiras", conciuida em Roma, 
a 7 de outubro de 1952, por ocasiao da Conferencia Intemacional de Direito 
Privado Aereo. 

A Camara dos Deputados elaborou e aprovou o competente instrumento 
juridico de ratificagao do Acordo, na forma dos compromissos assumidos pelo 
Brasil naquele conclave intemacional. 

O projeto, agora, em fase de instrugao legislativa, vem ao exame deste drgao 
tecnlco, para que sejam estudados os aspectos relatives a sua politica juridica, 
no que concerne aos interesses nacionais, em race das estipulagbes convenciona- 
das com os demais paises signatarios do Acordo. . - « 

A convengao tem como principal objetivo a unificagao dos principios de 
direito aeronautico entre os Estados dela participantes, os quais se declaram: 
"animados pelo desejo de assegurar uma indenizagao equitativa a pessoas que 
sofram danos causados na superficie por aeronaves estrangeiras". 

Podem ser, ainda, assinalados do Acordo, os seguintes pontos: 
a) a irresponsabilidade pelos danos provenientes diretamente de conflitos 

armados; 
b) a nao responsabilidade quando o dano resultou por culpa da vitima; 
c) a limitagao de responsabilidade aos termos das previstas na Convengao; 
d) o estabelecimento das indenizagoes pelos danos ocorridos; 
e) a questao do seguro; 
f) os prazos para a agao de reparagao civil. 
Como se observa, o Acordo vem suprir grave lacuna ate hoje existente em 

materia de Direito Intemacional, qual seja a da nao reparagao uniforme dos 
danos causados a terceiros, na superficie, por aeronaves estrangeiras. 

Agora, nos termos do Pacto Intemacional, a convengao passa a dominar no 
campo do direito privado de cada um dos paises signatarios, impondo a unifor- 
midade de processo e solugao. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovagao do presente projeto. 
Sala das Comissoes, 18 de julho de 1961. — Vivaldo lima, Presidente e 

Relator — Benedicto Valladares — Sergio Marinho — Aloysio de Carvalho — Lou- 
rival Fontes — Menezes Pimentel — Jefferson de Aguiar. 

N" 587, DE 1961 - obV;)- •; 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Decreto Legislative 
n.0 30 de 1959 (na Camara, n.0 28-A/59), que aprova convengao sobre 
danos causados a terceiros na superficie por aeronaves estrangeiras. 

Relator: Sr. Lopes da Costa. 
De acordo com o art. 66, I, da Constituigao Federal, o Sr. Presidente da 

Eepiiblica submeteu a apreciagao do Congresso Nacional a "Convengao sobre 
danos causados a terceiros na superficie por aeronaves estrangeiras", conciuida 
em Roma a 7 de outubro de 1952, por ocasiao da Conferencia Intemacional de 
Bireito Privado Adreo. 
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Submetlda ao exame da Camara dos Deputados, a mat^ria foi aprovada, 
nos tennos do presente Projeto de Deere to Legislative. 

A materia ja foi examlnada pelas Uustradas Comlssoes de Const!tulgao e 
Justl?a e de Relagoes Exteriores, que a aprovaram, quanto ao merito. 

No que tange a esta Comissao examinar, nada ha, no projeto, que obste a 
sua aprovagao. 

Sala das Comlssoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 
Lopes da Costa, Relator — Caspar Velloso — Lobao da Silveira — Eugenio Barros 
— Nogueira da Gama — Saulo Ramos — Pedro Ludovico — Del Caro — Fernandes 
Tavora. 

PARECERES N.os 588 e 589, DE 1961 
N.0 588, DE 1961 

Da Comissao de Constitui^ao e Just if a sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 3, de 1959, que regula o pagamento de juros moratdrios da 
Uniao, pelos Estados, Distrito Federal, Municipios e Autarquias. 

(Do Sr. Attilio Vivacqua). 
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar 
O Sr. Senador Attilio Vivacqua apresentou a considera?ao do Senado Federal 

o Projeto n.0 3, de 1959, na sessao de 20 de janelro deste ano, visando regular os 
pagamentos dos juros moratdrios devidos pela Unlao Federal, Estados, Distrito 
Federal, Municipios e Autarquias em decorrencia de declsoes judiciais, os quais 
deverao ser calculados e computados na forma da leglsla^ao civil, com a revoga- 
gao do art. 3.° do Decreto n.0 22.785, de 31 de maio de 1933, e todas as demals 
disposlgdes legais em contrario ao estabelecido nesta lei. 

O autor da proposlgao justlficou a procedencla da alteragao nela estabeleclda, 
com apoio na Constitulgao Federal, na lei civil e na jurisprudencia. 

Realmente, o principio da isonomla constltucional (Constitulgao, art. 141, 
§ 1.°) nao permite o privilegio que, em lei de resgate dos aforamentos dos ter- 
renes de marinha, se estabeleceu em favor da Fazenda Publlca, beneficl&rla de 
todas as medidas processuais de defesa ampla, prorrogada e at6 de atuagao 
ex officio de magistrados que prolatam decisoes contra as pessoas juridica de 
direito publlco intemo. 

O projeto restabelece regime legal vlgente at6 o Decreto n.0 22.785, de cuja 
procedencia o proprlo surto inflaclonarlo mllita em seu prol, desde que aqueles 
que vencem demandas contra a Fazenda Publica, em luta aclrrada e prolongada, 
tiveram dlreltos vulnerados e merecem reparagao total, como se lmp5e iniludi- 
velmente contra aqueles que infringem seus deveres para com o Estado. 

Por conseguinte, sob o ponto de vista constltucional e juridico o projeto 
merece aprovagao, eis que nenhum reparo se Ihe pode fazer contra a sua trami- 
tagao regimental. 

Sala das Comlssoes, 24 de abril de 1959. — Lourival Fontes, Presldente — 
Jefferson de Aguiar, Relator — Attilio Vivacqua — Lima Guimaraes — Argemiro 
de Figneiredo — Daniel Krieger — Menezes Pimentel. 

N.0 589, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 3, de 

1959, que regula o pagamento de juros moratdrios pela Unlao, pelos Esta- 
dos, Distrito Federal, Municipios e Autarquias. 

Relator: Sr. Lopes da Costa 

Trata-se de assunto, a nosso ver mals da algada e competencia da Comissao 
de Constitulgao e Justiga desta Casa, havendo a mesma, atravds de brllhante 
parecer do Senado Jefferson de Aguiar, oplnando pela aprovagao do projeto. 
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Nao se compreende mesmo que, no caso em aprego, a lei possa excluir o 
dlreito individual e que haja tratamento desigual entre a Fazenda Piiblica e as 
pessoas prlvadas. 

Nestas condlQoes, esta Comissao tamb^m 6 de parecer favoravel ao projeto. 
Sala das Comissoes, 19 de setembro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 

Lopes da Costa, Relator — Dix-Huit Rosado — Lima Teixeira — Caspar Veloso 
— Fernandes Tavora — Lobao da Silveira — Menezes Pimentel — Pedro Ludovico. 

PAEECERES N™ 590, 591 e 592, DE 1961 
N.® 590, DE 1961 

Da Comissao de Constltui(;ao e Justi?a, sobre o Projeto de Lei do 
Senado_ n.® 27, de 1960, que dispoe sobre servidores do Ministerio da 
Educaqao e Cultura que percebem pelo Fundo Nacional de Ensino Medio. 

Relator: Sr. Daniel Krieger 
De iniclativa do nobre Senador Rui Palmeira, o presente projeto determina 

que nao se inclui na excegao prevlsta no paragrafo unlco, letra c, do art. 1.® da 
Lei n.® 3.483, de 8 de dezembro de 1958, o pessoal admitido, ate entao, na DivLsao 
de Obras do Departamento de Admlnistra?ao do Ministerio da Educagao e Cultu- 
ra, e que perceblam pelo Fundo Nacional do Ensino M6dlo. 

A proposiijao pretende equiparar os referidos servidores aos extranumerdrlos 
da Uniao, desde que contem ou venham a contar 5 (cinco) anos de exerciclo. 
Justiflcando a medlda, o seu autor argiil que semelhante beneficio foi concedido, 
pela Lei n.® 3.772, de 13 de junho de 1960, aos que serviam a Campanha de 
Educagao de Adultos e Adolescentes Analfabetos, a Campanha de Construcao e 
Equlpamentos Escolares, a Campanha de Aperfeiqoamento do Magisterio Prima- 
rlo e Normal e Fundo Nacional do Ensino Prlmario. 

Nada h& que inquine o projeto, do ponto de vista juridico e constltuclonal, 
razao pela qual opinamos pela sua aprova;ao. 

Sala das ComlssSes, 9 de novembro de 1960. — Lourival Fontes, Presldente 
— Daniel Krieger, Relator — Jefferson de Aguiar — Ruy Cameiro — Silvestre 
Pericles — Menezes Pimentel. 

N." 591, DE 1961 
Da Comissao de Service Publico Civil, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.® 27, de 1960, que dispoe sobre servidores do Ministerio da Edu- 
caqao e Cultura que percebem pelo Fundo Nacional do Ensino Medio. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
O presente projeto, de autoria do ilustre Senador Rui Palmeira, objetiva 

excluir da excegao prevlsta no paragrafo unlco, letra c, do art. 1.® da Lei n.° 
3.483, de 8 de dezembro de 1958, o pessoal admitido, na Divlsao de Obras do 
Departamento de Admlnistracao do Ministerio de Educagao e Cultura, ate a data 
daquele diploma legal e que percebia pelo Fundo Nacional do Ensino M6dio. 

A Lei n.® 3.483, de 8 de dezembro de 1958, ao prescrever a equiparagao, aos 
extranumeterlos mensallstas da Uniao, de empregados admltldos k conta de 
dotagoes orgamentdrias, desde que contem ou venham a contar dnco anos de 
exerciclo, limltou a 6rblta de apllcagao desse beneficio, excepcionando, de modo 
estrito, os casos aos quais tal medlda nao se estenderla, a vista das caracteristicas 
de ordem tecnlca que os definem. 

Assim, todo o pessoal pago a conta de fundo especial ou recurso prdprio 
de servlgo foi excluido do beneficio legal, consoante o disposto na alinea c do 
pardgrafo unico do art. 1.® da Lei n.® 3.483, de 1958. 

A Lei n.° 3.772, de 13 de junho de 1960, por6m, contornando a rigidez do 
sistema adotado com a Lei n.° 3.483, de 1958, abrlu precedente em relagao & 
classe de servidores que percebia salarlo pelo Fundo Nacional do Ensino Prim&rlo, 
mandando apllcar-lhe o disposto no art. 1.® da Lei n° 3.483 de 1958. 
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As razoes invocadas em favor da excepcionalidade prescrita pela Lei n.® 3.772, 
dp 1960 sao identicas as argiiidas em beneficio do pessoal que percebe pelo 
Fundo Nacional do Ensino Medio, de que trata o presente projeto. 

Desta sorte, para que nao se estabele?a um regime legal disoriclonario, com 
repercussoes marcantes no processo de justifa adminlstrativa, opinamos pela 
aprova?ao do presente projeto. 

Sala das Comlss5es, 22 de agosto de 1961. — Mourao Vieira, Presidente 
Fausto Cabral, Relator — Aloysio de Carvalho Filho — Paulo Fender — Sebastian 
Archer — Joaquim Parente. 

N.0 592, DE 1961 

Da Comissao de Financas, ao Projeto de Lei do Senado n." 27, de 
1960, que dispoe sobre servidores do Ministerio da EducaQao e Cultura 
que percebem pelo Fundo do Ensino Medio. 

Relator: Sr. Daniel Krieger 

O exame do merito da presente proposi?ao, segundo a qual nao se inclul na 
excecao prevista no paragrafo unlco, letra c, do art. 1.° da Lei n.0 3.483, de 8 de 
riezembro de 1958, o pessoal admltido, ato entao, na Divisao de Obras do Depar- 
tomento de Adminlstracao do Ministerio da Educagao e Cultura e que percebia 
nelo Fundo Nacional do Ensino Medio, 6 da algada das Comlssoes de Constitulgao 
e Justiga e de Servigo Piiblico Civil, as quais ja se manlfestaram pela aprovagao 
da mesma. 

Por sinal como se verifica do processo, igual beneficio j& fol concedido, pela 
Lei n® 3 772,^6 13 de junho de 1960, aos que serviam li Campanha de Educagao 
de Adultos e' Adolescentes Analfabetos, ^ Campanha de Construgao e Equipa- 
mentos Escolares e a Campanha de Aperfeigoamento do Maglstorlo Prlmdrlo e 
Normal do Fundo Nacional do Ensino Prim&rlo. 

Alem disso, como se assinala no parecer da Comissao de Servigo Publico 
Civil as razoe's invocadas em favor da excepcionalidade prescrita pela Lei 
n0 3 772, de 1969, sao identicas as argiiidas em beneficio do pessoal que per- 
cebe pelo Fundo Nacional do Ensino Medio, de que trata o presente projeto. 

Isso posto, e como, na especie, nao ha aumenio de despesas, opinamos pela 
aprovagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
e Relator  Del Caro — Fernandes Tavora — Pedro Ludovico — Saulo Ramos  Nogueira da Gama — Eugenio Barros — Lopes da Costa — Lobao da Silvei- 
ra — Caspar Veloso. 

PARECERES N.®* 593 E 594, DE 1961 
N.® 593, de 1961 

Da Comissao de Educagao e Cultura, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.® 64, de 1961 (n.® 2.028, na Camara), que regula o exercicio 
da profissao de geologo. 

Relator; Sr. Saulo Ramos 
O presente projeto, de iniciativa do Poder Executive, torn por objetivo regu- 

lamentar o exercicio da profissao de geologo. 
Em seu art. 1.® estabelece que a profissao de geologo so podera ser exercida 

por portador de diploma dessa especlalldade, expedido por curso oflclal, ou 
por engenheiros-geologos, formados por estabeleclmentos estrangelros, cujos 
diplomas tenham sido revalldados. 

A situagao dos portadores de diplomas expedidos por institutes estrangeiros 
harmonlza-se com o disposto no art. 161, da Constituigao Federal, bem assim 
com a legislagao do ensino em vigor. 

O art. 2.® e seu paragrafo unico dispoem sobre a situagao dos servidores 
publicos que vem exercendo cargo ou fungao para os quais se exijam conhe- 
cimentos especializados de geologia, facultando-lhes o exercicio temporario da 
profissao ate que ocorram vagas em outros cargos de iguais vencimentos para 
os quais devam ser transferidos. 
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A materia esta regulada na lei que dispoe sob re o Piano de Classlficanao 
de Cargos, no sen Anexo 4, parecendo-nos desta sorte ja superada. 

Os arts. 3.° e 4.° da proposiQao versam sobre o registro profissional e a 
fiscallzagao do exercicio da profissao ds geologo, a cargo do Oonselho de Enge- 
nharla e Arqultetura. 

O art. 6.° e o ssu paragrafo unico d is poem .sobre as atribui56es do geologo 
ou engenhelro-geologo, dentre as quais, proceder a trabalhos topograficos e 
geod6slcos; mlnistrar enslno das ciencias geologicas nos estabelecimentos de 
ensino secundarlo e superior; fazer levantamentos geologicos, geoquimicos e 
geoflsicos; realizar estudos relatives as ciencias da terra e trabalhos de pros- 
peccao e pssquisa para a cubacao de jazidas e determinacao de seu valor eco- 
nomlco. 

O Decreto n.0 40.738, de 18 de janeiro de 1957, tendo em vista a importancia 
para a economla nacional dos estudos especializados de geologia, instituiu no 
Ministerio da Educaqao e Cultura, Diretoria do Ensino Superior, a Campanha 
de Formaqao de Gedlogos (CAGE), com a finalidade de formar pessoal t^cnico 
quallflcado nas ciencias da terra. 

Efetivamente, com o advento do ciclo do petroleo e seus derivados, tornou-se 
cada vez mals imperiosa a necessidade de se assegurar a existencia de tecnicos 
especializados em geologia em quantidade e qualidade suficientes as necessida- 
des nacionais, e _aos empreendimentos publicos e particulares, como seja a pes- 
oulsa e prospecgao de jazidas carboniferas, que representam o verdadeiro fator 
de emanclpaqao economlca desta Nagao e que, infelizmente, tem sido relegados 
a piano secunddrio. 

Com efeito, nao se r.ompreende o desenvolvimento da indushia nacional. 
em boa hora encetado e fomentado pelo Govemo, sem o equivalente incremento 
das rlquezas minerals, como o petroleo e o carvao, que afloram no terrltorio 
braslleiro, quando suas incldenclas de mineraqao sao minimas em face das ne- 
cessldades nacionais. 

O desenvolvimento da indiistrla mineira e carbonifera do Pais tomou tal 
vulto, nos ultimos tempos, que o Governo Federal houve por bem propor que 
os Cursos de Geologia atualmente existentes, com duraqao de quatro anos, fossem 
transformados em Escolas de Geologia, como os Cursos do Rio de Janeiro, Porto 
Alegre e Recife. 

Desde sua criaQao, vem os clnco cursos em funcionamento, estruturados 
por um Grupo de Trabalho Intesrrado nor especialistas da mais alta competen- 
cla tdcnica, formando pessoal altamente quallflcado. 

Para provimento de suas cadeiras especializadas, a Comlssao Orientadora 
da CAGE contratou dezenas de mestres de renome internacional. 

Sob regime de tempo Integral e intensivo, apllcado inclusive a multos pro- 
fessores, que realizam pesqulsas e acompanham os alunos em longos trabalhos 
de campo, os programas de cada cadeira sao revistos anualmente, para que 
se tenha uma constante atualizagao dos curriculos de acordo com os recentes 
progresses da Geologia. 

O funcionamento e a proficlencla dos atuais Cursos e Escolas de Geologia 
tem apresentado tao apreciavel nivel pedagogico, que o I Semlnario de Refor- 
ma Unlversltarla, reunido em Salvador, em maio do corrente ano, os conside- 
rou padrao para o ensino superior no Pais. 

Vdrios parses, como a Franca, Hungria, Estados Unidos da America do 
Norte, Alemanha, Russia e Ira, ja possuem cursos especializados de formagao 
de engenhelros-gedlogos. wx.,-. 

No Brasil, com o desenvolvimento crescente da industria, de mincraciio e 
com a demanda de tecnicos em trabalhos de sondagem de solo, prospecqao e 
pesqulsa para a cubagao de jazidas, mais que nunca se faz necessarla, atraves 
de um diploma legal, a regulamentacao do exercicio da profissao de geologo. 
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O projeto, entretanto, apesar de ter recebido a colaboragao de eminences 
engenheiros, dentre os quais a do atual Presldente da Sociedade Brasileira de 
Geologla, o ilustre engenhslro de minas, Avelino Ignacic de Oliveira, tem sido 
alvo de algumas restrigoes por parte de um grupo de professores que veem nele 
medidas que contrariariam os interesses dos Engenheiros de Mlnas. 

Sumariaremos os reparos ate agora formulados. 
Primeiramente, argui-se contra a inexpressao do curriculo dos cursos de 

Geologla. 
Ora, como ja ressaltamos, as disciplinas consiantes do curriculo dos Curso.s 

e Escolas de Geologla, 12 no primeiro ano, 8, no segundo ano, 8, no terceiro 
ano, e 10, no ultimo ano, mlnlstradas atraves de 20 cadelras geologicas, vem 
preparando eficaz e suflcientemente os futures geologos, dando-lhes a indls- 
pensavel formagao especializada de que tanto carece o Pals. 

Em segundo lugar, afirma-se que os dlplomados por Cursos de Geologla 
se constituirao em competldores dlplomados pelas polltecnicas ou escolas da 
minas. 

Tal argliigao tambem nao precede. 
De fato, legalmente, o diploma que regulara a profissao de geologo nao delimita 

os campos de atividade dos engenheiros. Ocorre que, nas condlqoes atuais 
de progresso da clencla e do desenvolvlmento da t^cnica, urge que os cursos 
de cardter enciclopedlco, realizados, convem que se diga, com real proflclencia, 
deem lugar tanto quanto posslvel a cursos de maior especiallzagao. So quern tem 
a lucrar com isto — o ensino e a proprla na?ao. E desta realidadie ja se capacl- 
taram varios palses por nos ja mencionados. 

Nao ha como nao reconhecer a capacidade de um proflssional formado em 
cursos de quatro anos de nivel superior e Instruldo em disciplinas de alta espe- 
clallzagao, para o trabalho de pesquisa, cubagem de jazldas e orlentagao geral 
das operagoes de lavra, estudos topograficos e geodesicos, ensalos de beneficia- 
mento de mlnerlo, etc. 

O trabalho de cubagem de jazldas por exemplo, e reservado, em multos pal- 
ses, aos dlplomados em geologla. 

Ademais, nao parece justo que se pretenda Umitar a competencia do geologo 
para trabalhos de pesquisa de jazldas minerals que nao envolvam servigos de 
sondagem ou subterraneos, de vez que, nao existem alnda, na literatura especia- 
lizada, referencias acerca de jazldas minerals de duas dimensoes. 

De fato, toda pesquisa de jazlda mineral requer o emprego de servlgos de 
sondagem ou subterraneos. 

Os Cursos que funcionam no Brasil de formagao de geologos foram criados 
segundo moldes dos cursos congeneres europeus e amerlcanos de padrao interna- 
cional e nao tem o carater excluslvlsta ou competitivo que se Ihes pretende 
atribulr. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovagao do projeto, com a segulnte 
emenda anexa. 

Sala das Comlssoes, 19 de julho de 1961. Menezes Pimentel, Presldente — 
Saulo Ramos, Relator (contrarlo a emenda apresentada) — Padre Calazans — 
Reginaldo Fernandes e Mem de Sa. 

EMENDA N.0 1 (CEC) 
Ao Projeto de Lei da Camara n.0 64, de 1961, que regula a profissao de 

gedlogo. 
Acrescente-se onde convler: 
Art. 1.° — A competencia e as garantlas atribuldas por esta lei aos enge- 

nheiros geologos, sao concedldas sem prejulzo dos direitos e prerrogativas 
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conferidos aos profissionais de engenharia pela legislagao que Ihes e especifica- 
da. 

Sala das Comissoes, 19 de julho de 1961. — Mem de Sa — Menezes Pimentel 
— Presldente; Saulo Ramos — (vencido) — Padre Calazans. 

N.0 594, de 1961 

Da Comissao de Service Public© Civil, sobre o Projeto d© Lei da 
Camara n.0 64, de 1961 (n.0 2.078-B, de 1960, na Camara), que regula o 
exercicio da profissao de Gedlogo. 

Relator: Sr. Paulo Fender. 

O presente projeto, originario do Poder Executive, que regula o exercicio da 
profissao de Geologo, volta ao exame desta Comissao, nao so para que seja 
apreclado o seu merito, na parte ligada a competencia deste 6rgao Tecnico, 
como tambem, a vista de ter recebido emenda da Comissao de Educaqao e 
Cultura, para que se possa aquilatar as repercussoes desta, no que tange a sis- 
tematlca do projeto e as suas implicagoes na area da administraqao publica. 

O projeto, como se observa, esta acompanhado de varies pronunciamentos, 
oferecldos pelos orgaos interessados na materla, desejosos todos de colaborar 
para o aperfelqoamento da obra legislativa. 

Ocorre, todavia, que a competencia de exame desta Comissao e limitada 
aos assuntos que digam respeito com a conveniencia, interesse e oportunidade 
para o servlqo piiblico, alem dos atrlbutos de ordem tecnica que ihe devem 
presidir a organlzagao, dentro de um sistema estruturalmente uniforme. 

Ora, a proposigao em estudo, pelo que se constata, apresenta como materia 
especifica de exame desta Comissao apenas o preceito que se contem no Art. 
2° e seu Paragrafo unlco. 

Prescreve o Art. 2.°; 

"Os servldores publicos que, dentro do prazo de sels meses, contados 
da data da publicagao desta Lei, provarem, perante o Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura, que, posto nao satisfagam as condigoes 
do art. 1.°, a data da referida publlcagao, exercem cargo ou fungao para 
os quals se exijam conheclmentos especializados de geologia, poderao 
continuar a exerce-los." 

Do exposto, verifica-se que o preceituado pelo artlgo 2.° da Lei n.0 3.780, de 
1960, nao traduz sentido cogente. 

De fato, a subordlnagao que se pretende institulr, obrigando o funclon&rio 
publico a submeter-se ao cumprimento de prescrigoes inteiramiente desivin- 
culadas do seu regime juridico (autorizagao para poder continuar a exercer o 
seu cargo), ou fere o poder legal conferido a autoridade admlnistrativa, & qual 
Incumbe, ultima ratio, a competencia de prever os cargos de sua jurisdlgao, ou 
o submete a injungoes que pratlcamente o anulam. 

A hipotese prevlsta no artigo em questao, isto e, a de poder o funciondrio 
continuar a exercer o cargo que ocupa, ja esta jurldlcamente protegida por 
via da Lei de Classlflcagao de Cargos, que, no Anexo proprio, manda enquadrar 
os naturalistas que exergam atividades ligadas a Geologia, na serie de Classe 
de Geologo. (Anexo I e IV — Codigo TC — 400 — da Lei n.0 3.780 de 12 de 
julho de 1960.) fi possivel, entanto, que a norma contida no art. 2.° do projeto 
tenha por objetivo dar enfase a protegao legal, evltando as dubiedades de 
interpretagao que o assunto pudesse acarretar, em confronto com a edigao da 
nova Lei. 

Atendendo a essa circunstancia, formularemos, ao final deste parecer, 
emenda que atenda aos objetivos desejados. 
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For outro lado, convem atentar para o disposto no Paragrafo unico do art. 
2.°, quando estabolece: 

"Os servidores a qu& se refere este artigo deverao, logo que ocorram vagas, 
ser transferidos para outros cargos de iguais vencimehtos e para os quais nao 
seja exigida essa habilitagao tecnica." 

Com tal reda?ao, o citado paragrafo se converte em antitese do canut do 
artigo, no que respeita aos fins colimados, visto que ordena a transferencla 
compulsoria de tals servidores, para cargos diferentes de sua especlalidade, a 
medlda que ocorram vagas nos quadros da adminlstragao. Esse processo nao 
nos parece justo nem conforme com o interesse do service piibllco, sabendo-se 
dos altos meritos tecnicos desses servidores, que, recrutados antes da presente 
regulamentaqao, vem prestando, dentro da sua especialidade, os mals relevantes 
servlcos ao Estado, nao so no exercicio do maglst&rio clentifico, como tam- 
bem na area da pesquisa tecnologica. 

Quanto a emenda oferecida pela Comissao de Educaqao e Cultura, por ver- 
sar materia estranha a orbita de competencia deste 6rgao T^cnico, cabe-nos 
apenas aditar ligeiro reparo de redaqao, para fixa-la nos termos da slstematica 
do projeto, que e relativo a Geblogos ou Engenheiros Geblogos. 

Face ao exposto, opinamos pela aprovaqao do presente projeto, nos termos 
das seguintes: 

Emenda MC — 1 — CSPC 
Substitua-se o art. 2.° e seu Paragrafo pelo seguinte: 
"Art. 2.° — Esta lei nao prejudicara, de nenhum modo, os direitos e garan- 

tias instituidos pela Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, para os funcionarios 
que, na qualidade de naturalistas, devam ser enquadrados na serie de Classes 
de Geologo." 

Subemenda a Emenda n" 1 — CEC 
Inclua-se na emenda, entre as expressoes "por esta lei aos' e "engenheiros 

Geblogos' a seguinte: "Geblogos ou." 
Sala_ das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Mourao Vieira, Presidente; 

Paulo Fender, Relator; Jarbas Maranhao, Padre Calazans. 

PARECER N" 595, DE 1961 
Da Comissao de Finan^as ao Projeto de Lei da Camara n.0 93, de 

1961 (n.0 2.950-A, de 1961, na Camara), que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Poder Judieiario, Tribunals Regionais do Trabalho e Juntas 
de Conciliaqao e Julgamento da 2.a, 6.a e 8.a Regioes, o credit© especial 
de Cr$ 6 .661.990,40, para atender as despesas que especifica. 

Relator; Sr. Lobao da Silveira 
A Camara dos Deputados. atendendo a pedidos formulados pelos Tribunals 

Regionais do Trabalho, interessados, formulou o projeto de lei, ora em exame, 
atraves do qual e autorizada a abertura ao Poder Judieiario, de um credito 
especial de Cr$ 6.661.990,40 (seis mllhoes, selscentos e sessenta e um mil, nove- 
centos e noventa cruzeiros e quarenta centavos). 

O credito supramencionado visa a ocorrer a diversos itens de despesas dos 
Tribunals e Juntas de Conciliacao e Julgamento das 2.a, 6.a e 8.a Regioes, con- 
signados, especifica e discriminadamente, no texto do projeto. 

Convem salientar que no total previsto na proposigao, nao foram levados 
em consideraqao pedidos feitos pelos Tribunals Regionais, por intermbdlo do 
buperlor Tribunal do Trabalho, relatives a pagamcntos de diferencas de vencl- 
mentos e outros decorrentes de reestruturaQbes efetuadas sem prevla autori- 
zagao legal. 
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Nessas condigoes, uma vez que o projeto apenas reune quantitativos indis- 
pensaveis ao normal funcionamento dos orgaos que menciona, a Comissao de 
Finangsis opina pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961, — Daniel Krieger, Presldente; 
Lobao da Silveira, Relator; Lopes da Costa, Eugenio Barros, Saulo Ramos, Fedro 
Ludovico, Del Caro, Fernandes Tavora, Ary Vianna. 

PARECERES N.0s 596 e 597, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 103-1961 (n.0 347-B-59, na Camara), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 
Cr$ 10.000.000,00 destinado a auxiliar na construgao e ampliagao da Usina 
Hidreletrica de Alto Gargas, no Estado de Mato Grosso. 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
O Projeto de Lei n.0 103, de 1961, que teve na Camara, de onde e originarlo, 

o numero 347-B-59, autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazen- 
da, o credito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros), para 
auxilio a Prefeitura Municipal de Alto Gargas, no Estado de Mato Grosso, na 
construgao e ampliagao da Usina Hidreletrica que fomece energia a referida 
cidade. 

A importancla em aprego sera entregue pelo Ministerio da Fazenda mediante 
a apresentagao, por parte da Prefeitura Municipal de Alto Gargas, das plantas, 
projeto e orgamento referentes a aludida Usina, aprovados pela Divisao de 
Aguas do Departamento Nacional Mineral do Ministerio das Minas e Energia. 

Nada hd que opor a proposigao, no seu aspecto juridico-constitucional, com 
a segulnte emenda: 

Emenda 1-CCJ 

Substltua-se no texto do art. 2.°, in fine, a expressao "Ministerio da Agri- 
cultura", pela expressao "Ministerio das Minas e Energia". 

Sala das SessSes, 23 de agosto de 1961. — Jefferson de Aguiar, Presldente; 
Aloysio de Carvalho, Relator; Miguel Couto, Silvestre Pericles, Lima Teixeira, 
Nogueira da Gama, Ueribaldo Vieira, Afranio Lages. 

N.0 597, de 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara numero 
103, de 1961 (n.0 347-B-59, na Camara dos Deputados), que autoriza o 
Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial 
de Cr$ 10.000.000,00, destinado a auxiliar na construgao e ampliagao da 
Usina Hidreletrica de Alto Gargas, no Estado de Mato Grosso. 

Relator: Sr. Lopes da Costa 
O Projeto de Lei em exame, de autoria do ilustne Deputado Correa da Costa, 

autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o ctedlto espe- 
cial de dez milhoes de cruzeiros, destinado a auxiliar a Prefeitura Municipal 
de Alto Gargas, Estado de Mato Grosso, na construgao e ampliagao da Usina 
Hldretetrica que fornece energia aquela cidade. 

2. O auxilio de que trata o projeto sera entregue, pelo Ministerio da 
Fazenda, mediante a apresentagao, pela mencionada Prefeitura, das plantas, 
projeto e orgamento referentes a Usina, aprovados pela Divisao de Aguas do 
Departamento Mineral do Ministerio da Agricultura. 

3. Submetlda a materia ao exame da Comissao d& Constituigao e Justiga, 
del a obteve parecer favoravel, com a Emenda n.0 1-CCJ, mandando suprimir 
a expressao "Ministerio da Agricultura" por "Ministerio das Minas e Energia", 
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nma vez que, com a criagao deste ultimo Ministerio, a referida Divisao de Aguas 
do Departamento Nacional da Produ?ao Mineral pa&sou a ser parte integrante 
dos seus Quadros. 

4. Tendo em vista ser o Alto Garqas um dos municlpios mals progresslstas 
do Estado de Mato Grosso, com a sua economla alicerqada nas ativldades agro- 
pecuarias, consideramos da mals absoluta necessidade a aprovagao deste projeto, 
pois, ao auxillar a construqao da Uslna Hidreletrica daquela cidade, estara con- 
tribuindo, indiscutivelmente, para a sua melhoria, podendo tamb6m, ajudar a 
suprir as grandes necessldades la existentes, oriundas de diversas contingencias 
locals. 

5. Ante o exposto, somos pela aprovaqao do projeto, com a altera^ao pro- 
posta pela Emenda n.0 1, da Comissao de Constltuiijao e Justl?a. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente; 
Lopes da Costa, Relator; Ary Vianna, Fernandes Tavora, Del Caro, Pedro Ludo- 
vico, Saulo Ramos, Eugenio Barros, Lobao da Silveira, Vitorino Freire, 

PARECER N.0 598, DE 1961 
Da Comissao de Finan^as, sobre o Projeto de Lei n." 106, de 1961, 

(n.0 1.659-B-60, na Camara), que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo 
Ministerio da Guerra, o credito especial de Cr$ 100.000,000,00, destinado a 
atender as despesas com deslocamento de tropa para Brasilia. 

Relator: Sr. Caspar Velloso 
O projeto em exame, oferecido a consideragao do Congresso pelo Poder Exe- 

cutivo, acompanhado de Exposigao de Motivos do Ministro da Guerra, autoriza 
a abertura do Credito Especial de Cr$ 100.000.000,00, para atender ^s despesas 
de qualquer natureza, com deslocamento de tropa, 6rgao de Apolo de Dlregao 
e Execugao, Repartigoes, dscorrentes da transferencia para Brasilia. 

Consoante afirmagoes do entao titular da Guerra em sua Exposigao de 
Motivos, a transferencia da Capital da Republlca para Brasilia, veio sobrecar- 
regar aquela Secretaria de Estado de encargos pesados e de carater urgentlsslmo, 
imposslvels de serem fixados a priori. 

Em conseqiiencla, encarece o Ministro da Guerra as provldenclas constantes 
do projeto, para ocorrer as despesas de qualquer natureza com a referida trans- 
ferencia. 

Trata-se, como se ve, de credito destinado a atender despesas urgentes e 
inadiaveis e, portanto, indispensaveis, de"Sorrente que e, de um imperatlvo legal. 

Esta Comissao tem atendido, invariavelmente, a todos os orgaos govema- 
mentals que, por identlcos motivos, tem solicitado provldenclas semelhantes. 

Nestas condlgoes, opinamos pela aprovagao do Projeto em aprego. 
Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente: 

Caspar Velloso, Relator; Ary Vianna, Fernandes Tavora, Del Caro, Pedro Ludovico, 
Saulo Ramos, Eugenio Barros, Nogueira da Gama, Lopes da Costa, Lobao da 
Silveira. 

PARECER N" 599, DE 1961 
Da Comissao de Finangas ao Projeto de Lei da Camara n.0 107, de 

1961 (n.0 24-B, de 1959, na Camara), que isenta dos impostos de impor- 
tagao e de consumo, material a ser importado pela Radio Televisao 
Parana S/A, para a instalagao de uma estagao completa de televisao 
na cidade de Curitiba, no Estado do Parana. 

Relator: Sr. Caspar Velloso 
O Projeto de Lei da Camara numero 107, de 1961, Isenta, dos impostos de 

importagao e de consumo, material a ser importado, pela Radio Televisao Parana 
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^uriUba'EsLdo'do'parant Uma eSta?§0 COmpleta de 161671550 na cldade de 

O PrQjcto foi encaminhado ao Congresso Nacional, pelo Poder Executive 
fa^endc-se acompanhar da respectiva Menaagem e de Ex^osl?ao de MoUv^s do 
Ministro da Fazenda. onde o titular dessa pasta esclarece: mouvos do 

mil ddiSr^oiTbletoT; fin Vali0r d^US, 250'00° 000 'duzentos e cinqiienta 

^ C<,",OTme ^ SSSaS 
O Sr. Ministro da Fazenda acrescenta que o Conselho dp Politien Adnonoi™ 

rl^ie'Ci«r,o,' ^ de'erimeZ "rsss 

V^QflO. " 
Nessas condlcoes, a Comlssao de Finan?as e de parecer favoravpl nn Prni^f„ 

de Lei da Camara n° 107, de 1961 (nP 24-B, de 1959, ^0^^) 

SalB das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieeer Presidpn^- 
Caspar Velloso, Relator;_ Ary Vianna, Femandes Tavora Del Caro Pedrn ¥ ndn' 

da'siSa0 ' EUgeni0 Barr0S' NOgUeira da Gama' da' Costa! tltto 

PARECER NP 600, DE 1961 

103 "deWei88^^ UsTdl " Pr0-iet0 de ^ da C5mara "^ero 
esnecial de CrS fi ftOdftn , in" . na.Camara), que concede a pensao 
Brasileiro 6 000'00 a Joao Ignacio da Silva, ex-foguista do Loide 

Relator: Sr. Fernandes Tavora 

O projeto de lei em estudo, de autoria do ilustre Deputado Oelso Pecanha 
visa a conceder a Joao Ignacio da Silva, ex-foguista do L6ide Braslleiro iWifj 
dado em servlQO em 1926, uma pensao especial no valor de Cr$ 6.000,00 

2. Estabelece ainda o projeto que a despesa a ser criada correra nor conta 

da Unl&o. 0r?amentarla do Mln^rio da Fazenda, destinada aos peSloStS 

3. Conforme pode-se verificar da justlficatjao do projeto o beneficiado 
ingressou na Marlnha Mercante em 1907. tendo passado a prestar SrvicS ao 
Lolde Brasileiro, como carvoelro, em 1910. Exercla as fnnpfipc Hp fnJ>,icta ^ 
1926, quando sofreu grave enfermldade, tendo sido Internado no ''Ho^lff MiilW 
dos Reis" e declarado, por junta medica, '•Invalido parTqualquer Sco^ Deie 
entao, tern passado por toda serle de dificuldades e privacdes Tma vpv one 
a 6poca, nao havla qualquer amparo govern amen tal a quepud^e r^co^er 
embora tlvesse contrlbuido para a "Unlao dos FVjgulstas". durante^z S 

4. O projeto mereceu, na Camara dos Deputados narecerps favnravpic Ha.! 
Comissoes de Constituigao e Justlqa, Leglslaqao Social e FlSas. 

5._ Trata-se de assunto que, sob todos os aspectos e merecedor de nossa 
atengao, dad a a sua destinapao eminentemente huma'nistlca Nao ha ainda 
qualquer leglslagao especiflca regulando a maWrla. anis,;lca- Nao na' am<la' 

Do ponto de vista financeiro, veriflca-se que a quantla concedlda 6 para 

n„nSwrio'dP.epaz'S;dt,en<i° POr tmta ^ or5amentarla prtprla, 
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6. Ante o exposto,. opianmos favoravelmente ao projeto. 
Sal a das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente 

Femandes Tavora, Relator; Del Caro, Pedro Ludovico, Victorino Freire, Eugenio 
Barros, Lopes da Costa, Lobao da Silvelra, Caspar Velloso, Saulo Ramos, Ary 
Vianna. 

PARECERES N.os 601 c 602, DE 1961 
N.0 601, DE 1961 

Da Co miss ao de Service Publico Civil, sobre o Projeto de Lei da 
Camara n.0 llf. de 1961 (n.0 1.871-B/60. na Camar"). que fixa normas 
para pagamentos aos servidores do Ministerio da Educacao e Cultura, 
aproveitados nas Escolas Tecnicas e Industrials, e da outras providcnclas. 

Relator: Sr. Joaquim Farente 
O Projeto de Lei nP 110, de 1961 (n0 1.871-B/61, na Camara dos Deputados), 

fixa normas para pagamentos aos servidores do Ministerio da Educagao e Cultu- 
ra, aproveitados nas escolas tecnicas e industrials. 

A proposlQao em apreco, de iniciativa do nobre Deputado Anizio Rocha, 
mereceu, na Camara dos Deputados, previa audlencla do Ministerio da Educaijao 
e Cultura, o qual, considerando-a admlnistratlvamente correta, propqs, apenas, 
que se fizesse alteragao quanto a vigencia. A esse ponto a douta Comissao Tecnlca 
da outra Casa do Congresso Nacional atendeu. 

Baslcamente, o projeto pretende regular a forma de pagamento e os recursos 
ou verbas destinados a atender os vencimentos e as vantagens do pessoal das 
escolas tecnicas e industrials que, com a autonomia das mesmas, nao podlam ser 
pagos pela dotagao global a elas destlnada, nem pelas verbas gerais conslgnadas 
aos servidores do referido Ministerio, sem que, para tanto, dita situa?ao ficasse 
devidamente esclarecida em lei. 

fi o que o projeto objetlva, sendo esta a razao pela qual os orgaos competen- 
tes do Poder Executivo o julgam oportuno. 

Nessas condicoes, a Comissao de Servi?o Publico Civil opina pela sua apro- 
vacao. 

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

N.0 602, DE 1961 
Da Comissao de Financas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 110, 

de 1961 (na Camara n.0 1.871/61) que fixa norma para pagamentos aos 
servidores do Ministerio da Educaqao e Cultura, aproveitados nas Escolas 
Tecnicas e Industrials e da outras providencias. 

Relator; Sr. Fausto Cabral. 
Dispoe o presente projeto (art. 1.°), que os servidores aproveitados nos termos 

do art. 28 da Lei n.0 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, perceberao seus vencimen- 
tos, salaries, gratificaqoes e demais vantagens por conta dos mesmos recursos ou 
verbas pelos quais sao pagos os demais funcionarios piiblicos civis e extranume- 
rarios mensalistas da Uniao, consignando-se no Orgamento Geral dotagoes pro- 
prlas, necessarias ao cumprlmento da presente lei, sendo competentes para efe- 
tuar os pagamentos de vencimentos, saldrlos, gratiflcagoes e demais vantagens 
aos servidores de que trata este artigo, as mesmas repartigoes que Ihes pagavam 
anteriormente a vigencia da Lei n.0 3.552, de 16 de fevereiro de 1959 (paragrafo 
unico do art. 1.°). 

Para atender, neste exercicio, as despesas concementes ao pessoal a que se 
refere a presente lei, flea transferlda (art. 2.°) da Verba 2.0.00 — Transferencias; 
Conslgnagao 2.1.00; Auxilios e Subvengdes; Subconsignagao 2.1.01 — Auxillos; 
3) Entldades Autarqulcas, para a Verba 1.0.00 — Custeio; Consignagao 1.1.00 — 
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Pessoal Civil; e respectivas subconsignagSes prdprias do Orgamento (Lei n.0 

3.682, de 7-12-59) do Ministerio da Educagao e Cultura (Subanexo 4.13 — 18.01 
Diretoria do Ensino Industrial), a respectiva importancia. 

II — A proposlgao esta devidamente justificada por seu Autor, que, entre 
outras colsas, declara: 

"A Lei n.0 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, deu autonomia as Escolas 
Tecnicas e Industrials e as excluiu do Orgamento Geral da Uniao, assegu- 
rando-lhes apenas um auxilio global, dotado indiscriminadamente. 

Embora o art. 28 da referida lei, resguarde a situagao dos servidores 
aproveitados nessas escolas, os direitos e vantagens ali resguardados nao 
encontram a mesma afirmagao do art. 29 e seus paragrafos que so podem 
ser aplicados ao pessoal que as escolas contratarem, admitirem ou ajus- 
tarem no Regime dessa lei, e nao aos servldores dos quadros e tabelas do 
Ministerio da Educagao e Cultura nelas aproveitados. 

Esses_ servidores, como todos os demais servidores publicos civis da 
Uniao, nao poderao ter seus vencimentos, salarios, gratificagoes e demais 
vantagens condicionados a um auxilio global cuja movknentagao depende 
de um Conselho de Representantes, as vezes nem nomeado, sem se falar 
na possibilidade de admissao de empregados por parte das escolas, al6m 
da porcentagem destinada ao pessoal." 

III — Como se ve, o projeto estabelece uma norma financeira saudavel, que 
visa ao aperfeigoamento do sistema de remuneragao do pessoal de um importante 
setor da administragao federal, visto dispor que o pagamento do pessoal das 
Escolas Tecnicas e Industrials do Ministerio da Educagao seja efetuado atraves 
de dotagoes orgamentarias proprias, como sucede com os demais servidores da 
Uniao. 

IV — as medidas em apreco merecem, assim, inteira acolhida, mas cabe 
assinalar que a transferencia de verba, prevista no art. 2.°, e inocua, uma vez 
que o orgamento que serve de base a referida transferencia e o de 1960, de exer- 
cicio ja encerrado. 

V — Diante do exposto, e tendo em vista, tambem, a informagao do Minis- 
tdrio da Educagao e Cultura, que considera a providencia "util, pois permitiria a 
melhor execugao dos servigos administrativos de cada escola", opinamos, pela 
aprovagao do projeto. 

Sala das Cemissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Del Caro — Fernandes Tavora — Ary Vianna — Pedro 
Ludovico — Saulo Ramos — Eugenio Barros — Nogueira da Gama — Lopes da 
Costa — Lobao da Silveira. 

PARECER N" 603, DE 1961 

Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 112, 
de 1961 (n.0 2.596-A/61, na Camara), que autoriza o Poder Executive a 
abrir, pelo Ministerio da Viagao e Obras Publicas, o credito especial de 
de CrJ 633.598.834,10, para o pagamento de dividas resultantes de servi- 
gos de emergencia no Nordeste. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 

O projeto de lei em exame, oriundo da Camara dos Deputados, em seu art. 1.°, 
autoriza a abertura, pelo Poder Executive e atraves do Ministerio da Viagao e 
Obras Piibllcas, do credito especial de seiscentos e trlnta e tres milhoes, quinhen- 
tos e noventa e oito mil, oitocentos e trinta e quatro cruzeiros e dez centavos, 
para atender ao pagamento de dividas, resultantes da realizagao dos servigos de 
emergencia efetuados no Nordeste, no periodo da seca de 1958, pelo Departa- 
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mento Nacional de Obras Contra as Secas e pelo Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem. 

2. Estabelece o projeto, ainda em seu art. 1°, a discriminaQao do cr^dito 
especial a ser adotada no pagamento das dividas, que e a seguinte; 

a) quatrocentos milhoes, quatrocentos e dezoito •mil, oitocentos e trinta e 
quatro cruzeiros e dez centavos, destinados ao Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas; e 

b) duzentos e trinta e tres milhoes, cento e oitenta mil cruzeiros, para o 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 

3. Em seu art. 2.°, o projeto institui medida acauteladora e controladora, 
pela qual o pagamento dos debitos so seja efetuado mediante o seu previo levan- 
tamento e apuragao, a ser procedido atraves dos aludidos Departamentos do 
Ministerio da Vlagao e Obras Publicas, por comissoes de engenheiros e conta- 
bilistas. 

4. O problema das secas do Nordeste e por demais conhecido pelos brasi- 
leiros para que alguma restrigao possa ser oposta a toda e qualquer ajuda que 
o Governo Federal destinar aquela regiao assolada, implacavelmente, pelas con- 
dlgoes climdticas e agroldgicas ali existentes. Sentimos, mesmo no momento 
atual, que tanto a atengao do povo brasileiro, esta voltada para o Nordeste, 
como o seu desejo e o de que se ampare, de maneira mais ampla, aquela regiao, 
ate agora praticamente abandonada inclusive pelos efeitos prejudiciais que se 
faz-em sentir no resto do Pais. 

5. Ante o exposto e tendo em vista, tambem, que o credito especial destina- 
se a pagar dividas contratadas com servigos realizados em 1958 — ha bastante 
tempo, portanto, opinamos pela aprovagao do projeto. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 
Fausto Cabral, Relator — Ary Vianna — Femandes Tavora — Del Caro — 
Pedro Ludovico — Saulo Ramos — Noguelra da Gama — Eugenio Barros — 
Lopes da Costa — Lobao da Silveira. 

PARECER N.0 604. DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 113, 
de 1961 (na Camara, n.0 4.784-B/58), que isenta de Impostos de impor- 
tagao materials importados pela Radio Televisao Paulista. 

Relator: Sr. Caspar Veloso 

Originario de Mensagem do Executive, o presente projeto concede isengao de 
impostos de importagao e de consumo para os materials constantes da licenga 
n.0 DG — 57 T-49.655 — 49.885, emitida pela Carteira de Com6rcio Exterior, 
importado pela Radio Televisao Paulista. 

Essa isengao, dispoe o art. 2.°, nao abrange o material com similar nacional. 

A materia foi, examinada pelos orgaos tecnicos do Executivo e da Camara 
dos Deputados, que concluiram pela sua oportunidade, tendo em vista o papel 
importants, que desempenha a Televisao no desenvolvimento do Pais. 

De nossa parte, entendendo, tambem, ser bastante utll ao nosso progresso o 
incentivo a instalagao de emissoras desse tipo e, ainda, atendendo a precedentes 
identicos ja adotados, pelo Congresso Nacional, opinamos pela aprovagao do 
projeto. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Caspar Velloso, Relator — Ary Vianna — Fernandes Tavora — Dei Caro — Lobao 
da Silveira — Lopes da Costa — Noguelra da Gama — Eugenio Cardoso — Pedro 
Ludovico — Saulo Ramos. 
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PARECER N.0 605, DE 1961 
Da Comissao de Finangas ao Projeto de Lei da Camara n.0 117, de 

1961 (n.0 2.162-B, de 1960, na Camara), que concede pensao mensal de 
Cr$ 30.000,00 a Dona Rachel Noemi Faria Neves de Souza Leao, viuva 
do ex-Deputado Federal Eurico de Souza Leao. 

Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Projeto de Lei da Camara n.0 117, de 1961 (n.0 2.162-B, de 1960, na Camara), 

concede a pensao mensal, especial, de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), a 
Dona Rachel Noemi Faria Neves de Souza Leao, viuva do ex-Deputado Federal 
Eurico de Souza Leao. 

Diz o relator da materia, na Comissao de Constituigao e Justiga da Camara 
dos Deputados, que Eurico de Souza Leao embora tenha sido Agente Fiscal do 
Imposto de Consumo, ao se aposentar neste cargo, nao deixou nem mesmo mon- 
teplo para a sua familia, o que a tern levado a passar pelas maiores dificuldades. 

De fato, a vida politica, entre nos, tern representado para a maioria dos 
que a exercem, posto de sacrificio, onde, regra geral, o profissional abandona a 
sua profissao, descurando-se, inclusive, da manutengao do patrimonio de que 
dispunha antes de ingressar na atividade politica. 

O nome de Eurico de Souza Leao por si so justifica a medida que o projeto 
propoe, foi um dedicado e honrado homem piiblico, ao qual o Pais deve assina- 
lados servipos. Justo e, assim, que amparemos a sua digna esposa, acometida, 
alias, de pertinaz enfermldade e lutando com dificuldades para se tratar. 

Nessas condipoes a Comissao de Finanpas opina pela aprovapao do projeto 
de lei em aprepo. 

Sala das Comissoes, 18 de cutubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Ary Vianna, Relator — Del Caro — Fernandes Tavora — Pedro Ludovico — 
Saulo Ramos — Eugenio Barros — Lopes da Costa — Lobao da Silveira — Caspar 
Veloso. 

PARECER N.0 606, DE 1961 
Da Comissao de Finanpas, sobre o Projeto de Lei n.0 127/61 (n.0 

2.970-A/61, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 3 — Drgaos Auxiliares — 
Subanexo 3.01 — Tribunal de Contas. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O projeto em exame fixa as despesas do Tribunal de Contas da Uniao para 

1962, em Cr$ 657.076.008,00, apresentando um aumento de Cr$ 475.003.443,00 
sobre as dotapoes consignadas no Orpamento em vigor (Quadro I). 

A leitura do quadro anexo nos informa que o substancial acrescimo, verifi- 
cado nas dotapoes consignadas no Tribunal de Contas da Uniao, para 1962, ficou 
praticamente concentrado no que se destina a atender as despesas com o Pes- 
soal Civil. E a falta 6 explicavel, considerando-se a circunstancia de estar, o 
orgao em questao, agora, instalado em Brasilia, com onus disso decorrente. 

Os recursos que a Camara aprovou para o Tribunal de Contas, perfazem 
um total que ultrapassa em Cr$ 131.330.008,00 o que figurava na Proposta Orpa- 
menUria. Trata-se de um acrescimo julgado necessario, apos longo e minucioso 
exame da materia realizado naquela Casa do Congresso, para que o Tribunal 
conte com os meios financeiros de que carece, para bem cumprir suas atribui- 
poes, alias, de alta essencialidade para a administrapao publlca. 

A vista do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de Orpamento, para 
1961. Anexo 3. Orgaos Auxiliares, Subanexos 3.01, Tribunal de Contas. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Aiy Vianna, Relator — Nogueira da Gama — Eugenio de Barros — Lopes da 
Costa — Lobao da Silveira — Caspar Veloso — Fernandes Tavora — Del Caro 
  Pedro Ludovico — Saulo Ramos. 
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Consignagao 
Orgamento 
para 1961 

Cr$ 

Projeto da 
Camara 

para 1962 
Cr$ 

Diferenga 
+ ou — 

CrS 

1 — Pessoal civil   170.756.765 680.423.008 459.666.243 
2 — Material de consumo e 

de transformagao   4.287.000 7.884.000 5.597.000 
3 — Material permanente .. 2.001.000 4.477.000 2.476,000 
4 — Servigos de terceiros .. 2.527.800 6.912.000 2.384.200 
5 — Encargos diversos   880.000 3.880.000 3.000.000 
6 — Obras   120.000 1.000.000 880.000 
7 — Equipamentos e insta- 

lagoes   1.500.000 2.500.000 1.000,000 

Total Geral   182.072.565 657.076.008 475.003.443 

PARECER N.0 607, DE 1961 
Da Comissao de Finan^as, sobre Projeto de Lei da Camara n.0 127, 

de 1961 (n.0 2.970-A/61, na Camara), que estima a receita e fixa a despe- 
sa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962. (Anexo 3 — Orgiios 
Auxiliares — Subanexo 3 .02 — Conselho Nacional de Economia). 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O Subanexo do Projeto de Orgamento, ora submetido ao exame deste 6rgao 

Tecnico, fixa as despesas do Conselho Nacional de Economia, para o proximo 
exercicio financeiro em Cr$ 90.837.000,00, apresentando um aumento de 
Cr$ 36.927.600,00 sobre as dotagoes consignadas no Orgamento em vigor (Qua- 
dro I). 

Consign agao 
Orgamento 
para 1961 

Cr$ 

Projeto da 
Camara para 

1962 
Cr$ 

Diferenga 
+ on — 

Cr$ 

1 — Pessoal civil  39.849.400 73.322.000 + 33.472.600 
2 — Material de Consumo e 

de transformagao   760.000 1.215.000 + 455.000 
3 — Material permanente .. 650.000 730.000 + 80.000 
4 — Servigos de terceiros .. 7.660.000 8.780.000 "1" 1.120.000 
5 — Encargos diversos   3.740.000 4.640.000 + 900,000 
6 — Obras   250.000 250.000 + 900.000 
7 — Equipamentos e insta- 

lagoes   1.000.000 1.900.000 — 

Total Geral   53.909.400 90.837.000 + 36.927.600 

O acresci-mo em referencia foi motivado, na sua quase totalidade, pelo reforgo 
verificado numa unica dotagao — a que atender as despesas com o pessoal civil 
— tendo em vista o quantum consignado sob a mesma rubrica no Orgamento 
vigente. Sao recursos necessarios ao pagamento dos servidores do 6rgao e que, 
conforme podemos observar, estao de acordo com os niveis salariais em vigor, 
no servigo publico federal. 

Nas demais dotagoes, o aumento e praticamente insignificativo e encontra 
completa justificagao nas condigoes inflacionarias que persistem em nosso Pais. 
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Tais condigoes, alias, exprimem, de um modo claro, o desajustaraento que 
lavra na economia brasileira exigindo seguro e amplo trabalho de assessoramento 
tecnico, para que a politica economica do Governo venha a ser capaz de liquidar 
as crises, na linha certa do interesse publico. Para esse trabalho justamente, 
existe o Conselho Nacional de Economia, cujas incumbencias estao assim fixadas: 

a) estudar a vida economica do Pais em todos os seus aspectos; 
b) opinar sobre as diretrizes da politica economica nacional, interna ou 

externa; e 
_c) sugerir as medidas que Ihe parecem oportunas e necessarias para conse- 

cugao desses objetivos. 
E portanto, dentro da ideia de que o Conselho precisa estar perfeitamente 

Preparado para executar, com seguranga e eficiencia, as relevantes tarefas que 
me estao reservadas, que emitimos parecer favoravel ao Projeto de Orgamento, 
Para 1961. Anexo 3 — Orgaos Auxillares — Subanexo 3.02 — Conselho Nacional 
de Economia. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Ary Vlanna, Relator — Noguelra da Gama — Eugenic Barros — Lopes da Costa 

Lobao da Silveira — Gaspar Veloso — Femandes Tavora — Del Caro — Pedro 
Ludovico — Saulo Ramos. 

PARECER N.0 608, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127, 

de 1961 (n.0 2.970-A/61, na Camara), que estima a Recsita e fixa a 
Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962. — Anexo 4 — 
Poder Executive — Subanexo 4.01 — Presidencia da Republica. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O subanexo em exame, do Projeto de Orgamento, fixa as despesas da Presi- 

dencia da Republica para o exercicio financeiro de 1962 em Cr$ 146.545.000,00, 
aPresentando um aumento superior a seis bilhoes de cruzeiros sobre as dotagoes 
consignadas no Orgamento em vigor. Esse quantum 6, todavia, inferior ao que 
figurava na Proposta, pela qual deveriam ser assegurados a Presidencia recursos 
Po montante de Cr$ 9.220.425.000,00. 

Vejamos atraves dos quadros I e II, a seguir apresentados, as variagoes de 
C1fras entre o orgamento em vigor, no Anexo da Presidencia da Republica, e 
0 que consta no Anexo 'de igual categoria, do Projeto de Orgamento para 1962, 
ora examinado. 

Quadro I (Despesas proprias) 

Consignagao Orgamento 
para 1961 

Cr$ 

Projeto da 
Camara 

para 1962 
Cr$ 

Diferenga 
+ ou — 

Cr$ 

Pessoal civil   27.310.720 54.065.000 26.754.280 
Material de consumo e 
transformagao  12.750.000 26.607.000 13.857.000 
Material permanente .. 3.450.000 10.090.000 6.640.000 
Servigos de terceiros .. 6,948.000 38.362.000 31.414.000 
Encargos diversos   28.874.000 48.884.000 20.010.000 
Obras   3.000.000 16.000.000 13.000.000 
Equipamentos e insta- 

10.200.000 36.700.000 
nxytisdna err 

lagoes   26.500.000 

Total Geral   92.532.720 230.708.000 138.175.280 
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Quadro n (Encargos gerals) 

Consignagio 
Orgamento 
para 1961 

Cr$ 

Projeto da 
Camara 

para 1962 
Cr$ 

Diferenga 
+ ou — 

Cr$ 

1 — Encargos diversos ... 
2 — Auxllios e subvengoes 

486.835.880 
.. 2.201.906.000 

5.299.837.000 
3.616.000.000 

4.813.001.120 
1.414.094.000 

Total Geral   .. 2.688.741.880 8.915.837.000 6.227.095.120 

Vemos, pelo Quadro I, que o acrescimo das dotaQoes destinadas ar. despesas 
proprias da Presldencla da Republica e de pequena expressao e esta, em principio, 
expllcado pelos fatos gerals, relacionados com o processo Inflaclonario que lavra 
no Pals e com a lnstala?ao do orgao em referencla na nova Capital do Pals, 
onde o funclonamento de qualquer servlgo 6 mais oneroso. 

O grande acrescimo, de fato, ocorreu na parte dos Encargos Gerals e Isso 
decorre, a nosso ver, do grande niimero de organlsmos e de servigos permanentes 
ou eventuals que em nosso Pals estao subordinados diretamente a Presldencla 
da Republica. 

Entre ourtras despesas, flguram nos encargos da Presldencla da Republica, 
consignagoes para: a Secretaria Qeral do Conselho de Desenvolvimento; Con- 
selho Coordenador do Abastecimento; Grupo de Trabalho Incumbldo de estudar 
a situagao economica da Bacla Hidrograflca do rio Itajal; Comlssao Executlva 
de Armazens e Silos; Comlssao Coordenadora da Criagao do Cavalo Nacional; 
Comlssao Executlva do Piano do Carvao Nacional; Comlssao Brasllelra de Turis- 
mo; Servlgo Nacional de Assistencia aos Municlpios em Brasilia; Grupo Executi- 
ve da Industrla Clnematografica; Conselho Nacional de Cultura. Flguram, final- 
mente, o Institute Brasileiro de Geografia e Estatlstica (Conselhos de Geografla 
e Estatistlca. Servlgo Nacional de Recenseamento e Escola Nacional de Clenclas 
Estatisticas) com dotagoes que perfazem Cr$ 2.616.000.000,00; e o Conselho 
Nacional de Pesquisas, com recursos que atlngem Cr$ 1.000.000,00. 

Todos os orgaos mencionados realizam trabalho da malor importancla para 
o Pals, especialmente o IBGE, que faz o estudo do terrltorio sob o angulo geo- 
grafico e estatlstico — fundamental a elaboragao dos planejamentos econo- 
micos — e o Conselho de Pesqulsas, que promove estudos e coordena providen- 
clas relaclonadas com a utillzagao de energia atdmlca no Brasll. 

Consultara ao Interesse publlco, sem duvida, uma provldencla administratlva 
que venha a ser tomada para o progressivo deslocamento, de area da Preslden- 
cla da Republica para outras areas, de um certo niimero de organlsmos que 
hoje estao all situados. Isso e tanto mais importante, no presente momento, se 
estivermos atentos a mudanga do regime governamental que se operou no Pals 
recentemente. Em regime parlamentarista, observamos, sendo o Presldente da 
Republica Chefe do Estado e nao mais Chefe do Govemo, torna-se contradltdrla 
e anomala a continuidade de uma situagao como a que existe no Pals de hlper- 
trofia do organograma da Presldencla. 

Mas, no momento, o problema imediato a atender, e garantlr os recursos 
que se fazem necessaries a continuidade, em nlvel de plena eflclencla, dos ser- 
vigos de alta signiflcagao para nosso Pals, a cargo de organlsmos ainda colocados 
na esfera de controle da Presldencla da Republica. E isso deve ser felto, a bem 
do interesse piiblico. inclusive, com a ampllagao de algumas dotagoes figurantes 
no subanexo examinado, para evitar, justamente, o apelo slstemfLtico aos eru- 
dites extraordinarlos. 

Opinamos, assim, favoravelmente ao Projeto de Orgamento, para 1962, 
Anexo 4, Poder Executivo, Subanexo 4.01, Presldencla da Republica, bem assim 
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ks emendas n.0s 2 a 16; contrariamente a de n.0 1, por se tratar de matgria 
estranha ao presente subanexo, e apresentamos as emendas n.0s 17-CF a 25-CF. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Ary Vianna, Relator — Caspar Velloso — Lopes da Costa — Eugenio Barros — 
Nogueira da Gama — Saulo Ramos — Pedro Ludovico — Del Caro — Fernandes 
Tavora — Lobao da Silveira. 

EMENDA N.0 1 
Presidencia da Republica. 
1.0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
Inclua-se: 
Servlgos de Esgotos em Bel6m, Estado do Par4 — 200.000.000.00. 
Prosseguimento dos estudos e instalagoes da Hidreletrica do Rio Gurupi, no 

Para, por intermedio da Comissao Estadual de Energia — 100.000.000,00. 

Justificagao 

Sao dois services de grande importancia e de absoluta necessidade para o 
Estado. O primeiro necessarlo a defesa da saude de uma populacao de meio 
milhao de habitantes flagelada pela filariose. Outro se impde pela precariedade 
das condicoes de luz e energia no Estado em permanente subdesenvolvimento. 

Sala das Sessoes, 13 de setembro de 1961. 
Lobao da Silveira 

EMENDA N.0 2 

Inclua-se o seguinte subanexo, dando-se nova numeragao aos demais : 
4.02 — Conselho de Mlnlstros. 
1.0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
1.6.23 — Diversos. 
1) Despesas de qualquer natureza com a manutenciio e funcionamento do 

Conselho de Mlnlstros — 100.000.000,00. 

Justificacao 

A instituicao do regime parlamentar, pelo Ato Adicional a Constltulcao, 
obrlga a certas despesas que nao foram objeto da Proposta Orcamemtaria, o que 
justifica a presente emenda. 

Daniel Krieger 
EMENDA N.0 3 

1.0.00 — Custeio. 
1 4 00 — Material Permanente. 
Ferramentas e utensillos de oficlna. 
Eleve-se a dotagao da subconsignagao de 800.000,00 para 1.500.000,00. 

Justificagao 
Esta dotagao sera aplicada em particular na ampliagao das oficinas da 

Presidencia da Republica. 
Os servigos de oflcina nos setores de carpintaria, transportes, usina el6trlca, 

etc. sao provides de ferramentas diversas, algumas inclusive de fabricagao es- 
trangelra. 

O prego desse material em constante ascensao, justifica o acr^scimo pre- 
tendldo. 

Lourival Fontes 
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EMENDA N.0 4 
1.0.00 — Custeio. 
1.4.00 — Material Permanente. 
1,4.05 — Materials e acessorios para instalagoes eletricas. 
Eleve-se a dota?ao constante de subconsignaijao de 450.000,00 para   

1.500.000,00. 
Justificacao 

A dotacao que foi concedlda no exercicio anterior foi insuficiente. 

As deflciencias encontradas nos diversos Palacios. no que diz respeito a 
parte de ilumina?ao, justlflcam a majora^ao pretendida na emenda aclma. 

Lourival Fontes 
EMENDA N.0 5 

1.0,00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
1.6.23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, services e tra- 

balhos especificos. 

6) Comlssao Executiva do Piano do Carvao Nacional. 
Onde se diz: 
14) Para liquidaqao do contrato com o Banco do Brasil S.A., relative ao 

fomecimento de carvao as ferrovias nos termos das Lels n.oe 2.453, de 10 de 
abril de 1955, arts. 1.° e 3.°, 3.853, de 23 de dezembro de 1957, art. 14 e 3.860, de 
24 de dezembro de 1960, art. 19 — 500.000.000,00. 

Diga-se: 
14) Para llquidagao do contrato com o Banco do Brasil S.A., relativo etc. etc. 

— 200.000.000,00. 
Daniel Krleger 

EMENDA N.0 6 
1.0.00 — Custeio. 
1.6.00— Encargos Diversos. 
1.6.23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, servicos e tra- 

balhos especificos. 
6) Comlssao Executiva do Piano do Carvao Nacional. 
15) Auxilios, mediante convenio com as seguintes instituicoes de assisten- 

cia social. 
Incluam-se: 
Glnasio Sao Jeronimo — Sao Jeronlmo — 1.000.000,00. 
Escola do Imaculado Coraqao de Maria — Minas do Butia — Sao Jeronimo 

— 1.000.000,00. 
Socledade Beneficente Unlao da Varzea — Arroio dos Ratos — Sao Jeronimo 

— 500.000,00. 

Associacao de Protegao a Matemldade e a Infancia — Sao Jeronimo —• 
500.000,00. 

Institute Lar de Caridade Sagrada Familia — General Camara —   
500.000,00. 

Clube Tiradentes — Charqueadas — Sao Jeronimo — 500.000,00. 
Associacao Rural de Sao Jeronimo — Sao Jeronimo — 500.000,00. 
Associacao Rural de Trlunfo — Triunfo — 500.000,00. 

Daniel Krieger 

i 
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EMENDA N.0 7 
1.0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
1.6 .23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, servigos e tra- 

balhos espedficos. 
23) Rio Grande do Sul. 
26) Auxilios, mediante convenio com as seguintes instituigoes de assisten- 

cla medlco-hospitalar. 
Incluam-se: 
Hospital de Caridade — Sao Jeronimo — 1.000.000,00. 
Hospital de Caridade Santa Rita — Triunfo — 1.000.000,00. 
Hospital de Caridade N. S.a das Gragas — General Camara — 1.000.000,00. 
Hospital de Caridade Sao Jose — Taquari — 1.000.000,00. 

Daniel Krieger 
EMENDA N.0 8 

1.0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
1.6.23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, servigos e tra- 

balhos especificos. 
6) Comissao Executiva do Piano do Carvao Nacional. 
Onde se diz: 

27) Ponte Rodoferroviaria sobre o rlo Jacui — 200.000.000,00. 
Aumente-se para: 

27) Ponte Rodoferrovldrla sobre o rlo Jacui — 500.000.000,00. 
Daniel Krieger 

EMENDA NP 9 
g) Comissao Executiva do Piano do Carvao Nacional. 
1,0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
1.6.23 — Diversos. 
6) Comissao Executiva do Piano do Carvao Nacional. 
25) Santa Catarina. 
Destaque-se do inciso 29 — Diversos 
Hospital Sao Sebastiao — Turvo — 100.000,00. 
Ginisio Marista — Criciuma — 100.000,00. 

Hospital de Caridade Dom Joaquim — Sombrio — 100.000,00. 
Gindsio Municipal — Sombrio — 100 .000,00. 

Bau dos Pobres — Criciuma — 100.000,00. 
Organizagao Educacional Irmas Sacramentinas — Sombrio — 500.000.00. 
Asllo de Amparo a Velhlce, a cargo da Assoclagao Beneflcente Lagunense — 

Laguna — 100.000,00. 
Asilo de Mendicidade Santa Isabel — Laguna — 100.000,00. 
Circulo Ferrovidrio da Estrada de Ferro Tereza Cristina (para obras socials) 

— Tubarao — 100.000,00. 
Escola Tdcnica de Comdrcio de Tubarao — Tubarao — 100.000,00. 
Gindsio Sao Josd da Sociedade de Educagao e Caridade — Nova Veneza — 

100.000,00. 

J 
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Sociedade Educativa Monsenhor Frederico Trombock, Sao Ludgero — Brago 
do Norte — 200 .000,00. 

Juvenato <? Educandario Regina Coell, do local. Umssanga — 1.000.000,00. 
Hospital e Maternldade Sao Joao Batista, de Ijnarui — 500.000,00. 

Irlneu Bornhausen 

EMENDA N.0 10 
1.0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
1.6.23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, servigos e tra- 

balhos especlficos. 

6) Comissao Executiva do Piano do Carvao Nacional. 
23) Rio Grande do Sul. 
Inclua-se: 

30) Prosseguimento da construgao do Posto de Saiide de Sao Jerflnimo — 
5.000.000,00. 

' Danid Krieger 

EMENDA N.0 11 
1.0,00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
1.6.23 — Diversos. 
Onde se le: 
8) Manutengao do Servigo Nacional de Assistencia aos Municipios (Decreto 

n.0 50.334, de 11 de margo de 1961) — 8.000.000,00. 
Leia-se: 
8) Manutengao do Servigo Nacional de Assistencia aos Municipios (Decreto 

n.0 50.334, de 11 de margo de 1961) — 30.000.000,00. 

Justificagao 
A cada dla cresce o acervo de servigos e multiplicam-se os encargos do SENAM, 

drgao jd consagrado pelo municipalismo brasilelro. 
Tal servigo nao deve ser prejudicado por falta de recursos. 
fi o que visa a presente emenda. 

Lourival Fontes 
EMENDA N.0 12 

1.0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
1.6.23 — Diversos. 
14) Institute Brasileiro de Estudos Afro-Asiiticos. 
Onde se 16: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 60.000.000,00. 

Justificagao 
Centre de altos estudos destinados a incrementar as relagoes do Brasil com 

o mundo afro-asidtico, e planejar, executar um amplo programa, ao mesmo tempo 
cultural, politico e econdmico. Tera como objetivo, nos termos do seu decreto de 
constitulgao: a) estimular, desenvolver e difundir estudos culturais, polltlcos, socials 
e econdmicos relatives ao mundo afro-asidtico; b) facilitar e incrementar as rela 
goes entre o Brasil e os paises da Africa e da Asia; c) promover o estudo compa 
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rado do processo de desenvolvimento do Brasil e dos africanos e asMticos, visando 
ao intercambio, em beneficio mutuo, da experiencia de tdcnicas ou solugoes ado- 
tadas; d) promover o intercambio universitario entre o Brasil e os paises africanos 
e a si a ti cos. — Jarbas Maranhao. 

EMENDA N o 13 
2,0.00 — Transferencias 
2.1.00 — Auxilios e Subvengoes 
2.1.01 — Auxilios 
3 — Entldades autarqulcas 
Inclua-se: 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da 12.a Regiao — Distrito 

Federal — para sua instala?ao — 5.000.000.00. — Coimbra Bueno. 

EMENDA N.0 14 
4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.04 — Reparos, adaptagoes, conservagao e despesas de emergencia com 

bens imdveis. 
Eleve-se a dotagao constante da subconslgnagao de 5.000.000,00 para   

10.000.000,00. 
Justificagao 

Essa verba especifica, no exerciclo anterior, Inclusive a suplementagao, alcan- 
gou a cifra de Cr$ 5.000.000,00, a majoragao proposta justifica-se em virtude de 
ter sido insuficiente a que foi concedida em 1960, tendo em vista os altos pregos 
em vigor. — Lourival Fontes. 

EMENDA N.0 15 
4,0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equlpamentos e Instalagoes 
4.2.01 — Maquinas, motores e aparelhos 
Acrescente-se mais o seguinte item: 
Aquislgao e instalagao de dois grupos de geradores para o Paldcio do Planalto 

— 25.000.000,00. — Lourival Fontes. 

EMENDA N.0 16 
4.0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equlpamentos e Instalagoes 
Onde se 16: 
4.2.02 — Automoveis de passagelros — 15.000.000,00 
Leia-se: 
4.2.02 — Automoveis de passagelros — 3.000.000,00 

Justificagao 
A presente emenda visa restabelecer o quantitative da Proposta Orgamen- 

tdrla. A expansao dos servigos da Presldencia da Repiiblica ds um lado, e a 
precariedade da frota_ de veiculos que a serve de outro, estao a recomendar a 
manutengao da dotagao proposta pelo Poder Executive, d? modo a que os servi- 
gos de transportes desse setor se normallzem. — Lourival Fontes. 

EMENDA N.o 17-CF 
4.01.02 — Presldencia da Repiiblica (Encargos Gerais) 
1.0.00 — Custelo 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.23 — Dlversos 
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1) Secretaria Geral do Conselho de Desenvolvimento (Decreto n.o 38.744, 
de 1.°-12-56), para elaboragao de estudos, projetos e investigagoes economicas 
e socials. 

Onde se diz — 30.000.000,00 
Diga-se — 36.000.000,00. 

Justiflcagao 

Com a emenda pretendemos, apenas, restaurar o valor consignado na pro- 
posta do Poder Executive. A Secretaria-Geral do Conselho de Desenvolvimen- 
to ja possul projetos delineados para pesquisa e execugao no exercicio vindou- 
ro. O corte realizado pela Camara redundara em prejuizos. Isso num pais que 
a todo instante diz-se necessitar de "pianos de desenvolvimento" nao pode 
ocorrer. Precisamos, pois, prestiglar as organismos que cuidam de tais estudos, 

EMENDA N.0 18-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.23 — Diversos 
10) Manutencao do Grupo Executive da Indiistria Cinematografica (Decre- 

to n.0 50.278, de 17 de fevereiro de 1961). 
Majore-se para — 10.000.000. 

Justificagao 
A emenda se destina a prover o GEICINE de recursos para promover e orlen- 

tar a industria cinematografica brasileira, estabelecendo pianos e estudando 
medldas que permitam o desenvolvimento dessa atJvidade cultural. 

EMENDA N.0 19-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.6.CO — Encargos Diversos 
1.6.23 — Diversos 
11) Manutengao do Conselho Nacional de Cultura (Decreto n0 50.293, de 

28 de fevereiro de 1961). 
Aumente-se para 235.000.000,00. 

Jostificagao 
A estimativa das Despesas do Conselho Nacional de Cultura, em 1962 figu- 

ra na Proposta Orgamentarla com credito insuficiente por se tratar de orgao 
que comecou a funcionar depois da remessa daquela proposta ao Congresso 
Nacional. 

O credito se destina a assegurar o funcionamento do Conselho, inclusive 
suas seis Conussoes Nacionais. 

EMENDA NP 20-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.23 — Diversos 

16) Manutengao do Grupo Executive da Industria de Maquinas Agricolas 
e Rodovlarias (GEIMAR) (Decreto n.0 50.519, de 2-5-61). 

Majore-se para — 5.000.000. 

Justificagao 
Na Proposta Orgamentaria para o exercicio de 1962, figura uma dotagao 

de Cr$ 1.000.000.00 (um milhao de cruzeiros), que sera insuficiente para possl- 
billtar o funcionamento do Grupo Executive, cujos encargos de complexa 
natureza sao estimados em Cr$ 5.000.000,00 (clnco milhdes de cruzeiros). 
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A dota<;ao ora solicitada se destlna ao pagamento de despesa^ com pesscal, 
material, servlgos etc., para execu?ao de levantamentos especlais, estudos e tra- 
balhos tecnicos feitos em colaboragao com entidades publicas ou prlvadas. 

EMENDA N.0 21-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.23 — Diversos 
17) Manutengao do Grupo Executive da Industria Naval fGEIN) — Decre- 

to n.0 50.520, de 3-5-61. 
Majore-se para 5.000.000. ■ - r- 

Justificacao 

Na Proposta OrQamentaria para o exercicio de 1962, figura uma dotapao 
de Cr$ 1.000.000,00 (um milhao de cruzeiros), que sera insuficiente para possl- 
bllltar o funcionamento do Grupo Executive, cujos encargos de oomplexa natu- 
reza sao estimados em 5.000.000,00. 

A dotaqao ora solicitada se destina ao pagamento de despesas com pessoal, 
material, serviijos etc., para execu?ao de levantamentos especiais, estudos e 
trabalhos tecnicos feitos em colaboragao com entidades publicas ou prlvadas. 

EMENDA N.0 22-CF 
x.0.00 — Custeio ■.'iv.) 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.23 — Diversos 
18) Manutencao do Grupo Executive da Industria Metalurgica (GEIMET) 

— Decreto n.0 50.521, de 3 de maio de 1961. 
Majore-se par^ 5.000.000. 

Justifica^ao 
A Proposta Orcamentaria para o exercicio de 1962 figura uma dotacao de 

Cr$ 1.000.000,00 (um milhao de cruzeiros), que sera Insuficiente para po'ssibili- 
tar o funcionamento do Grupo Executive, cujos encargos de complexa natureza 
sao estimados em Cr$ 5.000.000,00. 

A dotaqao ora solicitada se destina ao pagamento de despesas com pessoal, 
material, servlgos etc., para execu^ao de levantamentos especiais, estudos e 
trabalhos tecnicos feitos em colaboraQao com entidades publicas ou privadas. 

EMENDA N.0 23-CF 
1.6.23 — Diversos 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.0.00 — Custeio 
19) Manutenqao do Grupo Executive da Industria Mecanica Pesada 

(GEIMAPE) — Decreto n.0 50.522, de 3-5-61. 
Majore-se para 5.000.000. 

Justifica^ao 

Na Proposta Orqamentarla para o exercicio de 1962 figura uma dotaqao 
de Cr$ 1.000.000,00 (um milhao de cruzeiros) que sera insuficiente para pos*1- 
billtar o funcionamento do Grupo Executive, cujos encargos de complexa natu- 
reza sao estimados em Cr$ 5.000.000,00. 

A dotaqao ora solicitada se destina ao nagamento com pessoal, material, 
servl?os etc., para execuckc ae levantamentos especiais, estudos e trabalhos 
t6cnlcos feitos em colaboracao com entidades publicas, ou privadas. 
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EMENDA N ° 24-CF 
1.0.00 — Custelo 
1.6.00 — Encargas Dlversos 
1.6.23 — Dlversos 
Inclua-se a alinea: 

20) Manuten^ao do Conselho Nacional de Telecomunicagoes (Decreto 
n.0 50.666, de 30 de malo de 1961) — 30.737.500,00. 

Justifica^ao 
Para a manutencao do Conselho Nacional de Telecomunica?6es torna-se 

necessario dota-lo com recursos para atender ao seu funclonamento no proxi- 
mo exercicio. 

EMENDA N.0 25-CF 
4.0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equlpamentos e Instalagoes 
4.2.02 — Automoveis de Pa&sageiros 
Majore-se para 30.000.000. 

Justifica^ao 
Nao dispondo a Presidencla da Republica de veiculos, em numero e em 

condigoes satisfatdrias, prlncipalmente para atender aos encargos de recep- 
?6es a personalidades estrangeiras e demals exigencias caracteristicas das fun- 
goes de representagao, torna-se irrecusavel dotar a Presidencla dos recursos 
ora propostos. 

PARECER N.0 609, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara 

n.0 127/61 (n.0 2.970-A/61, na Camara), que estima a Receita e fixa 
a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 
— Poder Executive — Subanexo 4.02 — Departamento Administrative 
do Service Pubiico. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O presente subanexo, do Projeto de Orgamento, fixa a despesa do Depar- 

tamento Administrativo do Servlgo Publlco, em Cr$ 2.000.042.000,00, apresentando 
um aumento de Cr$ 324.086.060,00, sobre as dotagoes conslgnadas no Orgamento 
em vigor (Quadro I). 

Esse aumento, de Cr$ 324.086.060,00, representa, porem, parcela menor do 
que o da proposta orgamentaria elaborada pelo Poder Executivo. Perdurassem 
as clfras previstas na proposta, atingirla o aumento a casa dos Cr$ 50.000.000,00. 

O exame das dlferentes dotagoes previstas para o Departamento Adminis- 
trativo do Servigo Pubiico, em 1962, no presente Subanexo, nos mostra ter havldo 
acrescimos em clnco rubrlcas, dlmlnulgao em tres e estaclonamento em uma. 
Os aumentos mals voiumosos verificaram-se nos recursos conslgnados as des- 
pesas com o pessoal permanente e aquelas relacionadas com a transferencia, 
de servigos e de servidores, para Brasilia. Trata-se de um acr^scimo, nas ditas 
rubrlcas, perfeitamente compreensivel, tendo em vista as condlgoes inflacio- 
narias sob as quals vivemos e a grande falxa de trabalho reservada ao DASP, 
na qual presta servigos de alto interesse para o Pais, 

Considerando com maior atengao esse ultimo aspecto do problema, para 
evltar a abertura de creditos adicionais, que tanto perturbam as flnangas piibll- 
cas do Pais, apresentamos algumas emendas, enumeradas em seqiiencia a este 
parecer, com vistas a melhor ajustar as dotagoes do DASP as amplas tarefas 
que Ihe cabe executar. 

Face ao exposto, a Comissao de Flnangas opina favoravelmente ao Proje- 
to de Orgamento para 1962, Anexo 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.02 — 
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Departamento Administrative) do Servigo Piibllco, bem assim a emenda n.0 1, 
apresentando as de n os 2-CF a 17-CF. 

Sala das Comlssoes, 18 de outubro de 1962. — Daniel Kriejer, Presidente 
— Ary Vianna, Relator — Nogaieira da Gama — Eugenic Barros — Lopes da 
Costa — Lobao da Silvoira — Caspar Velloso — Saulo Ramos — Pedro Ludo- 
vico — Del Caro — Fernandes Tavora. 

QUADRO I 

Consignaeao Orgamento de 1961 Projeto da Camara Diferen?a 
para 1962 -f- ou — 

Cr$ CrJ Cr$ 

1 — Pessoal   123.502.380 250.104.000 + 126.541.620 
2 — Material de consumo e 

de transformaijao .... 3.540.000 4.490.000 + 950.000 
3 — Material Permanente . 855.000 1.195.000 + 340.000 
4 — Services de Tercslros 6.440.000 5.794.000 — 646.000 
5 — Encargos Dlversos ... 32.030.000 31.930.000 — 100.000 
6 — Transferencias  828.560 829.000 + 440.000 
7 — Investlmentos .. .. 8.700.000 5.700.000 — 3.000.000 
8 — Remo<;ao do pessoal 

para Brasilia, inclusi- 
ve dldrlas, amortlza- 
Qao de aluguel e ar- 
rendamento de imovels 1.000.000.000 1.200.000.000 + 200.000.000 

9 — Transferencia de re- 
partlQoes da admlnls- 
tragao piibllca federal 
para Brasilia, inclusive 
aquislgao de material, 
equlpamentos, reparos, 
adaptaQoes e constru- 
?ao de Imovels me- 
diante convenlo com o 
Grupo de Trabalho de 
Brasilia, crlado pelo 
Decreto n.0 44.285, de 
25 de maio de 1953 ... 500.000.000 500.000.000 250.104.000 

TOTAL   1.675.955.940 2.000.042.000 324.086.060 

EMENDA N.0 1 
1.0.00 — Custelo 
1.6.00 — Encargos Dlversos 
1.6.23 — Dlversos 

Inclua-se: 

balhoariP Rarl«m!ntL0
deHenergia el®-trlca fornecida( atraves do Grupo de Tra- baino de Brasilia, aos diversos orgaos govemamentais pela NOVACAP — Cia 

1,0 Br25,1 -e ^ ^ - 
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EMENDA N ° 2-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.3.00 — Material de Consume e de Transformaqao 
1.3.05 — Materials e acessorlos de maquinas, de vlaturas e aparelhos 
Majore-se para: Cr$ 500.000,00 

Justifica^ao 

A mudanga do DASP para Brasilia e o constante aumento de prego dos 
materiais determinaram a necessidade de majoragao proposta. A dotagao con- 
cedlda no presente exercicio revelou-se insuflciente, tendo sido solicitada su- 
plementagao de Cr$ 80 .000,00. 

EMENDA N.0 3-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.3.00 — Material de Consume e de Transformagao 
1.3.13 — Vestuarlo, uniformes, equipamentos e acessorios; roupa de cama, 

mesa e banho. 
Majore-se para: Cr$ 1.200.000,00. 

Justificagao 

O constante aumento da materia-prima e da mao-de-obra, juntamente com 
o pedldo de suplementacao de Cr$ 200.000,00, para este exercicio, por si so, jus- 
tificavn plenamente a presente emenda. 

EMENDA N.0 4-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.4.00 — Material Permanente 
1.4.05 — Materials e acessorios para instalagoes el6tricas 
Majore-se para: Cr$ 250.000,00. 

Justificagao 
Destina-se a dotagao ora proposta a complementagao das instalagdes el^tri- 

cas da sede em Brasilia, e ainda para atender aos constantes aumentos de 
pregos. 

EMENDA N.0 5-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.4.00 — Material Permanente 
1.4.12 — Moblliario em geral 
Majore-se para: Cr$ 1.000.000,00 

Justificagao 

As avarias ocorridas no mobiliario com a mudanga do DASP para Brasilia, 
bem como a instalagao de sua Biblioteca, acarretara vultosos gastos com a 
substitulgao do material permanente indispensavel. 

EMENDA N.0 6-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Servlgos de Terceiros 
1.5.02 — Passagens, transporte de pessoas e de suas bagagens 
Majore-se para: Cr$ 800.000,00 

Justificagao 

A mudanga da capital para Brasilia e a existencia, ainda no Rio de Janeiro, 
de orgaos remanescentes, justifica freqiientes deslocamentos de servidores em 
objeto de servigo. Sera oportuno lembrar o encareci-mento verlficado nas tarifas 
de passagens aereas para ser avaliada a repercussao desses gastos. 
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EMENDA N.0 7-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Services de Terceiros 
1.5.04 — Iluminacao, forga motriz e gas 
Majore-se para: Cr$ 700.000,00 

Justificacao 
fi necessario ter em vista que em exercicios anteriores grande parte dos 

encargos atendidos por esta rubrica era custeada, no Rio de Janeiro, pela Admi- 
nistraqao do Edificio da Fazenda e em Brasilia, pela NOVACAP. Para o proximo 
exercicio esses encargos serao de inteira responsabilidade do DASP, dai justifi- 
car-se a majoragao proposta. 

EMENDA N.0 8-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Servigos de Terceiros 
1.5.05 — Services de asselo e higiene, taxas de agua, esgoto e lixo 
Majore-se para: Cr$ 300.000,00 

Justificacao 
Convem notar que nos exercicios anteriores grande parte dos encargos de 

higiene e limpeza era custeada, no Rio de Janeiro, pela Administraqao do Edifi- 
cio do Ministerio da Fazenda e em Brasilia, pela NOVACAP. Para o proximo 
exercicio esses encargos serao de inteira responsabilidade do DASP. 

1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Services de Terceiros 
1.5.06 — Reparos, adaptacoes, recuperacao e conservacao de bens moveis 

Majore-se para: Cr$ 1.300.000,00 

Justificacao 
O intenso trabalho a que sao submetidos os veiculos do DASP obriga a cons- 

tantes reparos. Acresce alnda a necessidade de adaptacoes de varies equipamen- 
tos, principalmente maquinas de calcular eletricas, em virtude de diierenca de 
correntes el6trica em Brasilia. 

EMENDA N o 10-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Services de Terceiros 
1.5.07 — Publicacdes, services de impressao e de encadernacao 
Majore-se para: Cr$ 2.000.000,00 

Justificacao 

O aumento dos precos da materia-prima utilizada na impressao das pu- 
blicacoes do DASP, por forga de modificacoes de ordem cambial, por si so serviria 
para justificar plenamente a majoracao proposta. Acresce, ainda, a necessidade 
de aumentar-se a tlragem da "Revista do Servico Piiblico", em virtude da 
crescente procura por parte daqueles que se interessam pelos problemas admi- 
nistrativos. Por outro lado, a mudanqa da Biblioteca para Brasilia causou avarias 
em inumeros livros e perlddicos, determinando, por conseguinte, despesas com 
sua encadernacao as quais serao atendidas por esta rubrica. 

EMENDA N.0 11-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.5.00 — Services de Terceiros 

Onde se le; 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte-postal e 

asslnatura de calxas-postals— Cr$ 600.000,00, - ; . 



- 112 - 

Leia-se: 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte-postal e 

assinatura de caixas-postais. 
1) Para atender a servigos postals e de telecomunicagoes, Inclusive aluguel 

de circuitos telex — Cr$ 1.200.000,00. 

Justificagao 
No presente exerclclo a dotagao consignada revelou-se insuficiente, sendo 

necessario providenciar a suplementagao do cr6dlto de Cr$ 900.000,00. Este 
acrescimo e proveniente da elevagao das taxas telefonicas interurbanas, prin- 
cipalmente, entre Rio e Brasilia. 

Convem ser anotada a utilizagao do sistema "telex" como novo meio de tele- 
comunicagoes, cujo aluguel e manutengao sao cobrados pela repartigao com- 
petente. 

EMENDA N.0 12-CF 
1.0.00 — Custelo 
1.6.00 — Encargos Dlversos 
1.6.11 — Selegao, aperfeigoamento e especlallzagao de pessoal 

Onde se le: 
1) Realizagao de concursos e provas no Distrito Federal e nos Estados e espe- 

cializagao de servidores no exterior — Cr$ 13.000,00. 
2) Manutengao de cursos — Cr$ 5.250.000,00, 

Leia-se: 
1) Realizagao de concursos e provas no Distrito Federal e nos Estados e espe- 

cializagao de servidores no exterior — Cr$ 30.000.000,00. 
2) Manutengao de cursos — Cr$ 18.000.000,00. 

Justificagao 
A realizagao de concursos para o provrmento de cargos publlcos decorre de 

Mandamento Constitucional. Convem ser lembrada a necessidade de renovagao 
nos quadros de pessoal do Servlgo Piiblico Civil, cujo preenchimento nao podera 
prescindir de servidores especializados. £ notoria a carencia de especialistas 
ressentindo-se principalmente o Fisco, que se disposer de burocratas habilitados 
podera aumentar, de muito, a arrecadagao. Paralelamente, o treinamento dos 
antigos servidores, capacitando-os para melhor desempenho da fungao publlca, 
e dever indeclinavel do Estado para a eficiente prestagao de servigos por seus 
agentes. 

Acresce ainda a circunstancia de que adotando uma posigao corretlva para 
o futuro, a Proposta Orgamentaria para 1962, em obediencia ao que determina o 
Piano de Classlficagao de Cargos, localizou no DASP dotagao no valor de   
Cr$ 16.000.000,00 anteriormente inscrlta no Subanexo do Ministerio da Educagao 
e Cultura, que vem atendendo a manutengao da Escola do Servigo Publlco. 

EMENDA N.0 13-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos Dlversos 
1.6.21 — 6rgaos em Regime Especial 

Onde se le: 
1) Manutengao do Escritorio Tecnico da Universidade do Brasil, orgao inte- 

grante da Divisao de Edificios Publicos (Decreto-lel n.o 7.217. de 30 de dezembro 
de 1944) — Cr$ 7.150.000,00. 
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Leia-se: 
1) Manutengao do Escritorio Tecnico da Universidade do Brasil (Decreto- 

lei n.0 7.217, de 30 de dezembro de 1944 e Decreto n.0 49.343, de 25 de novem- 
bro de I960). 

1) Pessoal — Cr$ 42.200.000,00. 
2) Material — Cr$ 1.000,000,00. 
3) Servigos de Terceiros — Cr$ 900.000,00. 

— Total — Cr$ 45.000.000,00. 

Justificafao 
O Escritorio Tecnico da Universidade do Brasil, em exercicios anteriores 

a vigencia da Lei n.0 3.780/60, que reclassificou os cargos de Servigo Publico 
Civil, retribuia o sen pessoal pela verba destinada as obras da cidade Univer- 
sitaria. 

Em obediencia a citada lei, os antigos empregados do Escritorio foram con- 
siderados funcionarios piiblicos na torma do enquadramento aprovado pelo De- 
creto n.0 40.343, de 25 de novembro de 1960. 

EMENDA N.0 14-CF 
1.0.00 — Custelo 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.0.00 — Custelo 
Exclua-se a dotagao: 
2) Manutengao do Setor de Assistencia Tecnico-Administrativa (SATA) — 

1.000.000 
Justificagao 

As fungoes exercldas pelo Setor de Assistencia Tecnico-Admlnistratlva foram 
recentemente transferidas a outros orgaos da administragao publica nao cabendo, 
portanto, a manutengao do quantitativo inscrito. 

EMENDA N.0 15-CF 
1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.23 — Diversos 

5) Manutengao da Comissao de Classlficagao de Cargos, inclusive com paga- 
mento da gratiflcagao prevista na Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, § 7°, do 
art. 38. 

Aumente-se para — 2.600.000 

Justificagao 
A Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960, em seu art. 12 estabeleceu que os 

membros da Comissao de Classlficagao de Cargos, em numero de cinco, perce- 
berao gratiflcagao de representagao a ser arbltrada pelo Presidente da Republlca. 
Com a expedlgao do respective decreto, os recursos inscritos na Proposta reve- 
lar-se-ao insuflclentes para o atendimento desse e demais encargos com a manu- 
tengao daquela Comissao. 

EMENDA NP 16-CF 
4.0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes 
4.2.01 — Mdquinas, motores e aparelhos 
Majore-se para: Cr$ 3.000.000 
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Jnstificagao 
A quantidade de maqulnas, principalmente de calcular e de somar atual- 

mente existentes, e insuficiente para atender as necessidades deste Departamento. 
Convem lembrar o alto custo do equlpamento necessarlo para que seja substituido 
o tldo por Imprestavel. 

EMENDA N.0 17-CF 
4.0.00 — Investimentos 
4.2.00 — Equipametos e Instalagoes 
4.2.03 — Camionetas de passageiros, onibus, ambulancias e jlpes 
Majore-se para — 3.000.000 

Justifica^ao 

Com as precarias condigoes de transporte em Brasilia, todos os orgaos da 
Administragao Piiblica vem fornecendo meios de locomogao a seus servidores. 
A progressiva transferencia do orgao e a localizagao de seus servidores em diversos 
pontos da cidade concorrera para que seja necessario dlspensar tratamento Igual 
ao dos demals funcionarios no que se refere a transporte urbano. 

A aquisigao de, pelo menos, um veiculo para uso coletivo minorara as dificul- 
dades existentes. 

PARECER N" 610, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre Projeto de Lei da Camara n.0 127-61 
(n.0 2.970-A-61, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executivo 
— Subanexo 4.03 — Estado-Maior das Forgas Armadas. 

Relator: Sr. Ary Vianna. 

O Subanexo em exame, do Projeto de Orgamento para 1962, fixa as despesas 
do Estado-Maior das Forgas Armadas em Cr$ 94.155.000,00, apresentando um au- 
mento de Cr$ 18.555.772,00 sobre as dotagoes consignadas no Orgamento em vigor. 
O nivel das dotagoes previstas na proposta foi mantido Integralmente pela Camara. 

O Estado-Maior das Forgas Armadas 6 um orgao integrador dos supremos 
comandos dos tres setores da maqulna milltar do Pais. O papel que desempenha 
e, nesse sentldo, de alta importancia para a seguranga naclonal, e, em nome do 
proprio interesse relacionado com essa seguranga, devem ser assegurados os indls- 
pensaveis recursos para que o drgao em questao possa exercer, com eflclgncia 
plena, a mlssao que Ihe cabe. 

Os acrescimos, que mais contribuiram para o aumento global a que fizemos 
referenda, ocorreram nas dotagoes destinadas a material de consume e de trans- 
formagao, a encargos diversos e a pessoal civil. As dltas rubricas enfeixam, justa- 
mente, as despesas mais influencladas pelo desgaste ininterrupto que se verlfica, 
ha alguns anos, no poder aquisltlvo do dinhelro. 

Atendendo a sugestoes encamlnhadas ao Relator pela Escola Superior de Guer- 
ra, julgamos oportuno a majoragao de algumas de suas dotagoes, conforme emen- 
das devldamente justlflcadas. 

Nestas condigoes, opinamos, favoravelmente ao Projeto de Orgamento para 
1962 — Anexo 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.03 — Estado-Maior das Forgas 
Armadas, com as emendas de n.0s 1-CF a 6-CF. 

Sala das Comissdes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 
Ary Vianna, Relator — Nogueira da Gama — Eugenie Barros Lopes da Costa — 
Lobao da Silveira — Caspar Velloso — Fernandes Tavora — Del Caro — Pedro 
Ludovico — Saulo Ramos. 
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QUADRO I 

Consign agao 
Orgamento 

de 1961 
Cr* 

Projeto da 
Camara 

para 1962 
Cr$ 

Diferenga 
-f ou — 

Cr? 

1 Pessoal civil   16.953,828 18.799.000 + 1.846.172 
2 — Pessoal milltar   22.020.000 22.873.000 + 853.000 
3 — Material de consumo e 

de transformagao   12.280.000 21.120.000 + 8.840.000 
4 — Material permanente .. 1.410.000 2.670.000 + 1.260.000 
5 — Servigos a terceiros ... 3.975.000 5.705.000 + 1.730.000 
6 — Encargos dlversos   17.770.400 20.368.000 + 2,597.600 
7 — Transferencias diversas 600.000 1.000.000 + 400.000 
8 — Obras   200.000 350.000 + 150.000 
9 — Equipamentos e instala- 

goes   390.000 1.270.000 + 880.000 

Total Geral   75.599.228 94.155.000 + 18.555.772 

EMENDA N.0 1-CF 
1.0.00 — Custeio. 
1.1.00 — Pessoal Civil. 
1.1.01 — Venclmentos de Punciondrios. 
2) Escola Superior de Guerra. 
Aumente-se de Cr$ 8.228.000,00 para Cr$ 18.228.000,00. 

Justifica$ao 

O aumento decorre de enquadramento do pessoal civil, de acordo com o Piano 
de ClassificaQao de Cargos aprovado pela Lei n,0 3.780, de 12 de julho de 1960. 

EMENDA N.0 2-CF 
1.0.00 — Custeio. 
1.1.00 — Pessoal Civil. 
1,1.12 — SaWrio-familia. 
2) Escola Superior de Guerra. 
Aumente-se de Cr$ 92.000,00 para CrS 280,000,00. 

Justificacao 

Com o aumento do salario-familia, concedido pela Lei n.0 3.826, de 23 de no- 
vembro de 1960, torna-se necessaria a majoragao pedida, de Cr$ 200.000,00 para 
atender aos funclondrios do Quadro desta Escola. 

EMENDA N ° 3-CF 
1.0.00 — Custeio. 
1.1.00 — Pessoal Civil. 
1.1.21 — Gratificagao adicional por tempo de serviqo. 
2. Escola Superior de Guerra. 
Aumente-se de Cr$ 92.000,00 para Cr$ 280.000.00. 

Justifica^ao 
Com o enquadramento dos funcionarios no Piano de Classificagao dos Fun- 

cion&rios da Uniao e aumento de vencimentos (Leis ns. 3.780, de 12 de julho de 1960 
e 3.826, de 23 de novembro de 1960), torna-se necessdria a majoragao pedida. 



- 116 - 

EMENDA N.0 4-CF 
4.0.00 — Investimentos. 
4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes. 

Inclua-se; 
4.2.02 — Automdveis de passageiros. 
2) Escola Superior de Guerra — Cr$ 2.000.000,00. 

Justificacao 

A Escola Superior de Guerra para atender as altas autoridades civis e militares, 
do seu Corpo Permanente e Estagidrios, possui 6 (seis) automdveis sendo 1 (um) 
Buick 1948, 4 (quatro) Ford 1949 e 1 (um) Chevrolet 1951, todos em condiqoes pre- 
cdrias, por terem mais de dez anos ininterruptos de serviQos. 

Com o elevado prego do material a empregar em suas recuperaqoes e a mao- 
de-obra, toma-se impraticdvel essa recuperagao. 

EMENDA N.0 5-CF 
4.0.00 — Investimentos. 
4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes. 

Inclua-se: 
4.2.03 — Camionetes de passageiros, onibus, ambulancias e jipes. 
2) Escola Superior de Guerra — Cr$ 2.000.000,00. 

Justificagao 
A Escola Superior de Guerra possui para atender aos Oficiais e Civis do Corpo 

Permanente e Estagidrios, 3 (tres) Camionetes, sendo 2 (duas) Chevrolet — 1948 e 
1950 — el (um) Volkswagen 1958. As duas primeiras devido ao cons'.ante uso 
(mais de dez anos em servlgo), estao em condigoes precarias e sua recuperagao 
seria por demais dispendiosa. 

EMENDA N.0 6-CF 
4.0.00 — Investimentos. 
4.1.00 — Obras. 
4.1.04 — Reparos, adaptagdes, conservagao e despesas de emergencia com bens 

imdveis. 

Eleve-se de CrS 350.000,00 para CrS 700.000,00, sendo Cr$ 200.000,00 para o 
Estado-Malor das Forgas Armadas e Cr$ 500.000,00 para a Escola Superior de 
Guerra a subconslgnagao acima. 

Justificagao 
A proposta da Escola Superior de Guerra, feita ao DASP foi de Cr$ 150.000,00. 

Os reparos de que necessita o ediffcio onde estd a mesma instalada sao de certa 
monta. O pr^dio ja bastante antigo, se nao passar por uma reforma em condigoes, 
ficara com as suas instalagoes sem possibilidades para o funcionamento deste Ins- 
titute de Altos Estudos. 

O material e a mao-de-obra sao atualmente de custo elevado, o que justifica 
a majoragao pedida. 

PARECER N.0 611, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127-61 

(n.0 2.970-A-61, na Camara), que eslima a Rcceita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executive — 

Subanexo 4.04 — Comissao de Readaptagao dos Incapazes das Forgas Armadas. 

Relator: Sr. Ary Vianna. 

O presente subanexo do Projeto de Orgamento fixa as despesas da Comissao 
de Readaptagao dos Incapazes das Forgas Armadas para o prdximo exercicio finan- 
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ceiro, em Cr$ 10.175.000,00, apresentando um aumento de Cr$ 3.364.900,00 sobre as 
dotagoes consignadas no Orgamento em vigor. 

As dotagoes figurantes no subanexo em exame estao compreendidas em duas 
unicas rubricas: Pessoal civil e Encargos Diversos. 

A Comissac ds Readaptagao dos Incapazes das Forgas Armadas vem realizan- 
do importante tarefa de sentido social e humano e o acrdscimo previsto para suas 
dotagoes, em 1962, e uma decorrencia das condigoes existentes em nosso Pais, no 
que se refere a incessante perda de subsistencia da moeda nacional. 

A vista do exposto, a Comissao de Finangas opina favoravelmente ao Projeto de 
Orgamento para 1962, Anexo 4 — Poder Executive — Subanexo 4.04 — Comissao 
de Readaptagao dos Incapazes das Forgas Armadas. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Ary Vianna, Relator — Caspar Veloso — Eugenic Barros — Lopes da Costa — 
Lobao da Silveira — Nogueira da Gama — Saulo Ramos — Pedro Ludovico — Del 
Caro — Fernandes Tavora. 

QUADRO I 

Consignagao 
Orgamento 
para 1961 

Cr| 

Projeto da 
Camara para 

1962 
Cr? 

Diferenga 
+ ou — 

Cr? 

1 — Pessoal Civil   2.810.100 5.175.000 2.364.900 
2 — Encargos diversos ... 4.000.000 5.000.000 1.000.000 

Total Geral   6.810.100 10.175.000 3.364.000 

PARECER N" 612, DE 1961 
Da Comissao de Finangas sobre Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 

1961 (n.0 2.970-A-61, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Exe- 
cutivo — Subanexo 4.05 — Superintendencia do Desenvolvimento do Nor- 
deste. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
O presente subanexo, do Projeto de Orgamento para 1962, fixa as despesas da 

SUDENE, para o proximo exercicio financeiro, em Cr$ 3.830.979.000,00 (tres bilboes, 
oitocentos e trinta milhoes, novecentos e setenta e nove mil cruzeiros), aprssen- 
tando um aumento de Cr$ 1.027.579.000,00 (um bilhao, vinte e sete milhdes, qul- 
nhentos e setenta e nove mil cruzeiros) sobre as dotagoes consignadas no Orga- 
mento em vigor (Quadro I). 

O quadro que acaba de ser apresentado mostra que os recursos previstos dlml- 
nuiram, relativamente aos mesmos itens do orgamento em vigor, em quatro con- 
signagoes e aumentaram em cinco. Os mals expressivos acrescimos ocorreram na 
dotagao para Pessoal — que atinglu Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhoes, 
selscentos mil cruzeiros) e para Desenvolvimento do Nordeste, onde subiu prati- 
camente a um bilhao de cruzeiros (Cr| 1.000.000.000,00). 

No que se refere ao pagamento de Pessoal, a necessidade de recursos mals 
amplos decorreu das revlsoes salarlais, processadas hi alguns meses, que elevaram 
de um modo assaz violento os niveis de remuneragao de todos os servidores do 
Estado. E, no que conceme ao segundo item aludido, cabe assinalar que a amplla- 
gao dos recursos explica-se, nao apenas em fungao da permanencla do processo 
inflacionirio no Pais, mas, tambem, pelo proprio fato de a Superintendencia do 
Desenvolvimento do Nordeste, ja preparada do ponto de vista ticnico e adminis- 
tratlvo, estar no pleno exercicio de suas atribulgoes legals. 
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As dotagoes atrlbuidas a SUDENE, segundo o subanexo do Projeto de Orga- 
mento ora examinado, nao constituem a totalidade dos recursos com que contara 
o referido organismo, em 1962. O Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961, que 
aprova o Piano Diretor da SUDENE, autorlza a abertura de numerosos e volumosos 
creditos especiais, para atender a despesas no corrente exercicio, os quais, enquan- 
to nao utilizados (art. 3.° da referida proposigao), vigorarao por tres anos con- 
secutlvos. 

A referenda que acaba de ser felta teve por finalldade esclarecer a aparente 
desconexao que parece exlstlr entre as modestas dotagoes figurantes no subanexo 
e a bastante ampla faixa de agao da Superintendencia do Desenvolvimento do 
Nordeste. 

O que a Unlao esta empregando no Nordeste e o que ira aplicar, ainda, nos 
proximos anos, nao oferece, sob qualquer aspecto, motivo de alarme para o legls- 
lador. Observamos que o problema da ma politica financeira nao conslste, nunca, 
no volume das despesas e, sim, na destinagao das mesmas, na racionalldade, ou 
nao, do piano que presidira sua apllcagao. 

Ora, ao que sabemos, nenhum piano de agao admlnlstrativa, com vistas ao 
desenvolvimento de uma regiao do Pais, foi elaborado e posto em pratlca no Brasil, 
ate o presente momento, precedido de tantos estudos, de campo e de gabinete, 
quanto os da SUDENE. Existem, desse modo, boas razoes para presumir que esses 
pianos sejam, tan to quanto qualquer piano possa ser, um roteiro de aplicagao de 
dinheiros piibllcos de elevada rentabilidade economlca, social e politica. 

Sentimo-nos, desse modo, a vontade, para acolher e endossar emendas que 
elevam dotagoes neste subanexo, cujas cifras nao mais nos parecem, na presente 
data, suflcientes para garantlr sejam atlngidos os objetivos que as mesmas vlsam 
obter. 

A vista do exposto, a Comlssao de Finangas opina favoravelmente ao Projeto 
de Orgamento, para 1962 — Anexo 4 — Poder Executivo — Subanexo 4.05 — 
Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste, com as emendas que apresen- 
ta, de n.os i-CF a 3-CF. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Del Caro — Fernandes Tavora — Ary Vlanna — Pedro 
Ludovlco — Saulo Ramos — Nogueira da Gama — Eugenlo Barros — Lopes da 
Costa — Lobao da Silveira. 

QUADRO I 

Consignagao 
Orgamento 

de 1961 
Cr$ 

Projeto da 
Camara 

para 1962 
Cr$ 

Dlferenga 
+ ou — 

CrS 

1 Pessoal   27.400.000 5.000.000 -f 47.600.000 
2 — Material de consumo e 

de transformagao   20.550.000 15.500.000 — 5.550.000 
3 — Material permanente .. 10.550.000 5.000.000 — 5.550.000 
4 — Servigos de terceiros .. 34.250.000 24.000.000 — 10.250.000 
5 — Encargos dlversos   34.250.000 28.000.000 — 6.250 000 
6 — Transferenclas   3.000.000 5.000.000 + 2.000.000 
7 — Desenvolvimento do 

Nordeste   2.653.400 3.652.979.000 + 999.579.000 
8 Obras   200.000 500.000 + 300.000 
9 — Equipamentos e instala- 

goes   9.800.000 15.000,000 + 5.200.000 
Total   3.803.400.000 3.830.979.000 + 1.027.579.000 
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EMENDA N.0 1-CF 
1.0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos. 
1.6.21 — 6rgaos em Regime Especial. 
1) 
1 — Pessoal 
Aumente-se para Cr$ 150.000.000,00. 

Justifica^ao 
Objetiva a presente emenda restabelecer dotagao constante da proposta orga- 

mentaria para 1962, do Executlvo. Justifica-se porque, estando a SUDENE em fase 
de constituigao de seus quadros tecnicos, Impoe-se uma ampliagao substancial de 
seus gastos de pessoal. Vale ressaltar que a SUDENE esta promovendo varios 
cursos tecnicos visando a formagao de pessoal altamente qualificado e esperando- 
se aumento sensivelmente numeroso de seus tecnicos ao iniciar-se a execugao do 
seu Piano Diretor. Os gastos de pessoal prevlstos na proposta original e cujo quan- 
titativo se restabelece com esta emenda representam menos de 8% (oito por cento) 
dos investimentos totals programados no Piano Diretor da SUDENE. Ademais, 
torna-se oportuno reconhecer que o quadro tecnico de que ja dispoe a SUDENE, 
se constitul, sem duvida, em um dos mais qualificados existentes no Pals. 

EMENDA N.0 2-CF 
4.05 — Superintendencla do Desenvolvimento do Nordeste. 
2.0.00 — Transferencias. 
2.6.00 — Transferencias Dlversas. 
Restabelega-se para Cr$ 12.000.000,00. 

Justificagao 
Visa a presente emenda a restabelecer dotagao orgamentaria do Executlvo 

para 1962, proporclonal a quantitative orgamentario do mesmo exerclcio e cons- 
tante da rubrica 4.05, Verba 1.0.00 — Custeio, Consignagoes 1.6.00 — Encargos 
Diversos, 1.6.21 — 6rgaos em regime especial, allnea I, item I — Pessoal — Cr$ 
150.000.000,00. 

EMENDA N.0 3-CF 
4.0.00 — Investimentos. 
4.2.00 — Equipamentos e Instalagoes. 
Aumente-se para Cr$ 40.000.000,00. 

Justificagao 

Destlna-se a presente emenda a restabelecer dotagao constante da proposta 
orgamentarla do Executive para 1962. Justifica-se pela necessldade imperiosa de 
melhor aparelhar-se, materialmente, a SUDENE, a flm de poder cumprlr, sem 
percalgos, os seus multiples e Importantes encargos e decorrentes de inumeros 
programas ja elaborados. 

E de notar que o incremento dos referidos programas ocorrera com a execugao 
do "Piano Diretor" da SUDENE. 

PARECER N® 613, DE 1961 

Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.® 127, 
de 1961 (n.° 2.970-A, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a 
Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder 
Executive — Subanexo 4.07 — Conselho de Seguranga Nacional. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O presente subanexo do Projeto de Orgamento fixa as despesas do Conselho 

de Seguranga Nacional, para o proximo exercicio financeiro em Cr$ 297.407.000,00, 
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apresentando um aumento de Cr$ 8.643.700,00 sobre as dotagoes consignadas no 
Orcamento em vigor (Quadro I). 

QUADRO I 

Orsamento DiferenCa 
Consigna^ao para 1961 lqfi2 + ou — 

Cr% CrJ Cr$ 

1 — Pessoal civil   1.372.800 2.173.000 800.200 
2 — Material de consumo e 

de transformagao   1.100.000 2.550.000 1.450.000 
3 — Material permanente .. 210.000 360.000 150.000 
4 — Servigos de terceiros .. 506.500 1.374.000 867.500 
5 — Encargos diversos   10.524.000 12.550.000 2.026.000 
5 — Auxilios e subvengoes . 275.000.000 275.000.000 — 
7 _ obras   50.000 100.000 50.000 

8 — Equipamentos e instala- 
qdes   — 3.100.000 3.100.000 

Total Geral   288.763.300 297.407.000 8.643.700 

Ao orgao em referenda esta reservado importante papel na area, cada vez 
menos tranqiilla, tendo em vista a conjuntura internacional de seguranga do 
Pais. fi, portanto, para manter multiplos servigos convergentes para esse fim, 
servigos de ano para ano mals onerosos, que estao previstas as dotagoes que apare- 
cem no presente subanexo. 

A vista do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de Orgamento para 
1962. Anexo 4, Poder Executivo, Subanexo 4.07, Conselho de Seguranga Naclonal, 
com a emenda n.0 1-CF. 

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krleger, Presidente — 
Ary Vianna, Reiator — Nogueira da Gama — Saulo Ramos — Pedro Ludovico — 
Del Caro — Fernandes Tavora — Caspar Velloso — Lobao da Silveira — Lopes da 
Costa — Eugenic Barros. 

EMENDA N.0 1-CF 
1.0.00 — Custelo. 
1.5.00 — Servigos de Terceiros. 
1.5.11 — Telefone, telefonemas, telegramas, porte-postal e assinatura de 

calxas postals. 

Majore-se discriminando: 

1) Para atender ao pagamento de servigos postals e de telecomunlcagoes, 
inclusive o aluguel de circultos telex — Cr$ 190.000. 

Justificagao 

A majoragao das taxas postais telegraficas e a instalagao do servigo telex 
acarretam iniimeras despesas para as quals nao foram previstos recursos quando 
da elaboragao da Proposta Orgamentarla. 
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PARECER N.0 614, DE 1961 

Da Comissao dc Finan?as sobrc o Projeto de Lei da Camara n.0 127, 
de 1961, (n.0 2.970, de 1961, na Camara) que estima a Receita e fixa a 
Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962. Anexo — Poder 
Executive — Subanexo 4.14 — Ministerio da Guerra. 

Reiator: Sr. Fernandes Tavora 

O projeto de or^amento para 1962 fixa as despesas do Ministerio da Guerra 
em Cr$ 46.232.514.000,00 (quarenta e seis bilhoes, duzentos e trinta e dois milhoes, 
qulnhentos e quatorze mil cruzeiros). 

Para o exercicio em curso, a despesa em aprego foi fixada em Cr$   
31.913.896.000,00 (trinta e um bilhoes, novecentos e treze milhoes, oitocentos e no- 
venta e sels mil cruzeiros), importando isso em dizer-se que, em 1962, a Pasta 
da Guerra contara com um aumento de Cr$ 14.318.618.000,00 (quatorze bilhoes, 
trezentos e dezolto milhoes, seiscentos e dezoito mil cruzeiros). O quadro com- 
partivo abaixo resume, por verbas, a incidencla do aumento constante do projeto: 

Verbas 
Orgamento 1961 

(em milhares 
de cruzeiros) 

Projeto 1962 
(em milhares 
de cruzeiros) 

+ ou — 
(em milhares 
de cruzeiros) 

^Custeio     22.156.156 35.506.032 + 13.349.876 
Transferencias ..   8.381.000 8.672.000 + 291.000 
Desenvolvimento Economlco 

e Social     11.740 28.982 + 17.242 
Investlmentos   1.365.000 2.025.500 + 660.500 

Total     31.913.896 46.232.514 + 14.318.618 

Conforme se observa, a responsabllidade quase total do aumento de 
Cr$ 14.318.618.000,00, nas despesas do Exerclto, corre a conta das dotagoes refe- 
rentes ao custelo e manutengao dos servigos exlstentes, tanto no que conceme a 
pessoal (civil e militar), como a material, servigos de terceiros e encargos diver- 
sos, uma vez que somente no citado grupo de despesas (custeio) 6 assinalado o 
aumento de Cr$ 13.349.876.000,00.    —' 

Nao temos duvidas em afirmar que esta substancial majoragao de recursos 
visa a atender, sobretudo, aos ultimos aumentos de vencimentos do pessoal civil 
e militar da Uniao, tanto que a dotagao do exercicio em curso, para o pessoal 
civil, 6 de Cr$ 1.862.109.000,00 e a inscrita no projeto, para 1962, e de Cr$ 
4.326,937.000,00, o mesmo acontecendo no que diz respeito ao pessoal militar, 
cujas dotagoes, respectlvamente, sao de Cr$ 17.784.044.000,00 e Cr$ 27.726.000.000,00. 
Asslm, apenas atraves da cltagao dos recursos consignados a estes dois itens 
principals da especificagao orgamentirla, temos a explicagao quase total da majo- 
ragao verificada no projeto em exame. Anote-se, alias, que, na realidade, a majo- 
ragao corresponde quase exclusivamente ao reajustamento de dotagoes que vem 
sendo reforgadas por credltos especiais, para atender aos aumentos concedidos 
a clvls e mill tares, durante o exercicio passado, quando ]a nao era mals possivel 
retificar o projeto do Orgamento para o exercicio em curso. 

Esclarecemos, tambem, que nas denials rubricas os aumentos verificados 
nao alteram a posigao relativa das despesas mllltares no setor da Guerra, pois, 
conforme acontece emtodos os mlnlst^rios civls e mill tares e orgaos dlretamente 
subordlnados 5, Presidencla da Repiiblica, as majoragoes decorrem do ritmo infla- 
clonario da moeda. Asslm acontece em relagao aos recursos inscritos no projeto 
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tan to para material permanente como de consumo e de transformacao; services 
de terceiros; auxilios e subvengoes; obras; equipamentos e instalagoes e tantos 
outros itens. 

Nada ha, pols, de extraordlnario ou significative a assinalar com relagao ao 
subanexo em aprego. Orgamentariamente, ele se mantem dentro dos nivels tra- 
dlcionais e assim certamente permanecera enquanto nao se atentar para os aspec- 
tos formais do Orgamento da Uniao e para a sua estrutura, como piano de 
Govemo que vise a uma distribuigao mais justa e equillbrada dos recursos 
federals pelos dlversos setores da administragao nacional. 

Nestas condlgoes, opinamos favoravelmente ao subanexo 4.14 — Ministerlo da 
Guerra e as emendas n.0s 1 a 16. 

Convem, ainda, esclarecer que os autdgrafos enviados pela Camara dos Depu- 
tados contem equivocos de redagao que foram objeto de retificagdes feitas no 
Oficio n.0 510/G, do l.0-Secretario daquela Casa. Essas retificagdes, relativas a 
Verba 4.0.00 — Investlmentos, Conslgnagao — 1.1.00 — Obras, Subconsignagao 
4.1.01 — Estudos e projetos, sao as seguintes: 

Onde se le; 
— Estudos e projetos, sendo Cr$ 6.000.000,00 para construgao, em Beldm, 

Estado do Para, do Colegio Militar do Para — Cr$ 14.000.000,00. 

Leia-se: 
— Estudos e projetos, Inclusive construgao, em Belem, Estado do Para, do 

Coldglo Militar do Para — Cr$ 14.000.000,00. 
Subconsignagao 4.1.02 — Inicio de obras 

Onde se le: 
Inicio de obras. sendo Cr$ 150.000.000,00 para construgao de casas para oficial, 

suboficiais e sargentos prdximas as respectlvas resldenclas; Cr$ 30.000.000,00 para 
ampliagao e reequipamento do Hospital Militar de Salvador, Estado da Bahia; 
Cr$ 20.000.000,00 para construgao de casas para oficiais e sargentos na 6.a 

Reglao Militar, em Salvador, Estado da Bahia; Cr$ 35.000.000,00 para construgao 
de casas para oficiais, suboficiais e sargentos da Guamigao do Estado da Gua- 
nabara; Cr$ 5.000.000,00 para inicio da construgao de resldenclas para oficiais, 
suboficiais e sargentos do 8.° R I. de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, 
inclusive construgao de resldenclas de suboficiais, sargentos e oficiais do Bata- 
Ihao Rodovlario e Ferroviario com sede em Crato, no Estado do Ceara — 
Cr$ 250.000.000,00. 

Leia-se: 
— Inicio de obras, inclusive construgao de casas para oficiais, suboficiais e 

sargentos, proximas as respectlvas unidades; ampliagao e reequipamento do 
Hospital Militar de Salvador, Estado da Bahia; construgao de resldenclas 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 guarnigao do Estado da Guanabara 
e Cr$ 5.000.000,00 para inicio de construgao de residencias para oficiais, subofi- 
ciais e sargentos do 8.° R.I, em Santa Cruz do Sul, no Estado do Rio Grande do 
Sul — Cr$ 250.000.000,00. 

Subconsignagao 4.1.03 — Prosseguimento e conclusao de obras 

Onde se le: 

— Prosseguimento e conclusao de obras, sendo Cr$ 15.000.000,00 para a cons- 
trugao de casas para oficiais, da Escola de Aperfeigoamento de Oficiais; Cr| 
80.000.000,00 para a construgao do Colegio Militar de Recife e Cr$ 5.000.000,00 
para continuagao das obras do Sanatorlo Militar de Garanhuns, Pernambuco (7.tt 
Regiao Militar) — Cr$ 680.000.000,00. 
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Leia-se: 
— Prossegulmento e conclusao de obras, inclusive continuagao das obras do 

Sanatorio'Mill tar de Garanhuns, Estado de Pemambuco (7.a Regiao Mllitar); e 
sendo Cr$ 15.000.000,00 para a construgao de casas para oficiais da Escola de 
Aperfeigoamento de Oficiais; e Cr$ 80.000.000,00 para a construgao do Colegio 
Militar do Recife, no Estado de Pernambuco — Cr$ 680.000.000,00. 

Sala das Comlssoes, em 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Fernandes Tavora, Relator — Ary Vianna — Del Caro — Pedro Ludovico — 
Lobao da Silveira — Saulo Ramos — Eugenio Barros — Caspar Velloso — Lopes 
da Costa — Victorlno Freire. 

EMENDA N." 1 
1.0.00 — Custeio 
1.3.00 — Material de Consume e de Transformagao. 
1.3.04 — Combustiveis e lubrificantes. 
Acrescente-se — Cr$ 150.000.000,00 
Passando o credito de — Cr$ 400.000.000,00. 
Para — Cr$ 550.000.000,00. 

Justlficagao 
Para 1961 foi concedida nesta verba a quantia de Cr$ 210 mllhoes, com a 

Instrugao 204 o prego da gasolina, para o Exercito, passou, no Rio, de Cr$ 8,65.14 
para Cr$ 15,78.14. Espera-se, com a Instrugao 208, que o prego atinja Cr$ 20,00. 

Ve-se, portanto, que o novo prego sera da ordem de 2,3 vezes o antigo. 
Se, quando a gasolina custava Cr$ 8,65.17, foram concedidos Cr$ 210 milhoes, 

para um prego 2,3 vezes maior a dotagao deveria ser da ordem de Cr$ 483 milhoes. 
Observe-se que estamos tratando de gasolina "A" comprada no Rio, onde 

o prego 6 mais baixo que em Brasilia. 
Se considerarmos o aumento sofrido, tambem, pelos lubrificantes, oleo dlesel 

e gasolina B, concluiremos que o aumento pleiteado e justo e e o minlmo neces- 
sdrio. 

Senador Caiado de Castro 

EMENDA N.0 2 
1.0.00 — Custeio 
1.3.00 — Material de Consumo e de Transformagao. 
1.3.05 — Materials e acessorios de maqulnas, de viaturas e de aparelhos 
Acrescente-se — Cr$ 90.000.000,00. 
Passando o credito de — Cr$ 200.000.000,00. 
Para — Cr$ 290.000.000,00. 

Justlficagao 
Um dos problemas mais serios para o Exercito, no campo da motomeca- 

nizagao, 6 o dos pneus e camaras de ar. 

Material sujelto a trabalhos em condigoes sevsras, tern um tempo de dura- 
gao relativamente curto, e a ineficiencia das verbas anuals, tanto para recupe- 
ragao como para aquislgao tern acarretado um acumulo de necessidades que 
hoje, jd atlngem cerca de Cr$ 130 milhoes. 

E isto representa um numero elevado de viaturas paradas e um sem nume- 
ro de problemas decorrentes, tan.o no setor da instrugao como no adminis- 
tratlvo. 

O aumento que se pleltela visa a rsforgar o orgao provedor, de modo que 
possa reduzir ou, talvez, ellminar um mal que ja se vem tornando crdnico. 

Senador Caiado de Castro. 
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EMENDA N.0 3 

1.0.00 — Custeio 
1.3.00 — Material de Consumo e Transformagao 
1.3.07 — Forragens e outros alimentos para ammais   gutjancxo 4.14. 
No Projeto n.0 2.970, de 1961, da Camara dos Deputados 
Acrsscente — Cr$ 143.000.000.00 
Passando o credito de — Cr$ 300.000.000,00. 
Para — Cr$ 443.000.000,00. 
E expressivo o comportamento dos creditos oih?a 

atender despesas com o forrageamento dos anlmais do ex 
a) em 1958 o Orcamento consignou Cr$ 100.160 000,00. 
b) para 1959, Cr$ 300.000.000,00. 
— dos quais foram contidos Cr$ 5.000.000.00 reduzindo o credito, po 

para Cr$ 295.000.000,00; 
c) em 1960, Cr$ 300.000.000,00. 
— repetiu-se o credito anterior tendo havldo o expediente paaa 

mentagao de CrS 100.000.000,00 (cem milhoes de cruzeiros) qu P0 

burocracia nao chegou a ser aberto; 
d) para 1961 repetiu-se mais uma vez o credito de 1®59' j^ 

do qual foi contida a parcela de CrS 299.045.000,00 para atende 
durante o exercicio, nao obstante a violenta alta que se tern 
pregos dos componentes das ragoes desde 1958. 

Considere-se que o efetivo de animals do Exercito tenha sklo mantldo o 
mesmo e temos justificada a expressao do eminente Mlnistro oaioge 
Exercito compram-se cavalos para mata-los a fome". 

"1. A instrugao da tropa e que. em verdade, esta sendo a mais prejudl- 
cada: desnutrido o animal nao podera trabalhar ou se o faz 6 com o renai- 
mento minimo e aumento da mortalidade — o que se vem veruicanao. 

CATEGORIAS N.0 de 
Animais 

VERBA FORRAGEM 
Milho Alfafa Verdejo 670.957,60 

Armas Montadas ... 11.489 167.739.400,00 134.191.320,00 33.547.880,00 56.940,00 

Animals de Tragao . 975 17.793.750,00 14.235.000,00 2.847.000,00 57.640,80 

Unidades a pa (inf.) 987 10.807.650,00 8.646,120,00 2.882.040,00 77.613,60 

Muares de qualquer 
3.880.680,00 arma  9.701.700,00 7.761.360,00 

SOMA TOTAL   1.323 206.042.500.00 164.834.000,00 43.157.600,00 863.152,00 

RESUMO 
Milho   206.042.500,00 Cr$ 
Alfafa   164.834.000,00 Total da verba de For- 
Verdejo   43.157.600,00 ragem p/ 1962 .... 414.897.252,00 
Sal   863.152.00 Total das Coudelarias 27.815.541,80 

Total das Coudelarias 442.712.793,80 
Matematicamente vem a seguir demonstrado o criterio minimo necessario 

para 1962. 
3. A exposigao acima justifica a presente emenda, ficando salientado que 

se a sabedoria do legislador nao vier a corrigir esta grave situacao que se 
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vem transferindo de ano para ano, o Ministerio da Guerra estara em 1962, na 
imposslbllidade de exlgir da tropa montada a eficiencia operacional indispensa- 
vel para fazer face a manutencao da ordem nas regioes mais estrategicas do 
Territorio Nacional. 

Caiado de Castro. 
EMENDA N.0 4 

1.0.00 — Custeio 
1.3.00 — Material de Consume e Transformacao 
1.3.10 — Materias-Prlmas e Produ'tos Manufaturados e Semimanufatura- 

dos destinados a qualquer transformacao 

No Projeto n.0 2.970-B, de 1961, da Camara dos Dsputados, Subanexo 4.14. 
Acrescente — Cr$ 150.000.000,00. 
Passando o credlto de — Cr$ 370.000.000,00. 
Para — Cr$ 520.000.000,00. 

Justifica^ao 

Para 1961 o credlto orqamentario de Cr$ 300.000.000,00 ja teve de ser suple- 
mentado de Cr$ 150.000.000,00, para que pudesse fazer face as despesas inadia- 
vels do corrente ano, no total de Cr$ 450.000.000,00. 

Esta, pois, matematicamente, justificada a prcsente emenda, uma vez que 
o acreseimo de 70 milhoes cobrira, em 1962, o aumento vegetative e apenas o 
encarecimento do preqo das materias-primas e dos produtos manufaturados ou 
semi-manufaturados. 

Caiado de Castro. 
EMENDA N.0 5 

1.0.00 — Custeio 
1.3.00 — Material de Consume e Transformacao 
1.3.13 — Vestuarlo, Unlformes, Equipamentos e Acessorios: Roupas de Cama, 

Mesa e Banho. 
Acrescente-se — Cr$ 600.000.000,00. 
Passando o credito de — Cr$ 1.000.000.000,00. 
Para — Cr$ 1.600.000.000,00. 

Justifica^ao 

1) De acordo com a previsao da Legislaqao Militar, deveria haver em es- 
toque 1 ano de materia-prima; 1 ano de unlformes, calgados etc., confecciona- 
dos e 1 ano de artigos em distribuicao. No entanto, por insuficiencia dos cre- 
dltos orgamentarios, os Estabelecimentos de Material de Intendencia tern con- 
seguido fardar apenas os contlngentes incorporados, assim mesmo depois de 
recorerem ao regime de execu?ao dos cr^ditos suple men tares. 

2) Para 1961, o credito orQamentario de CrS 800.000,000,00, ja teve de 
ser suplementado de Cr$ 616.000.000,00 para que pudesse fazer face as despesas 
imprescindiveis com os contlngentes a incorporar ainda no corrente ano, estan- 
do prevlsta ainda a suplementagao de Cr$ 84.000.000,00 para que sejam satisfeitos 
as Tabelas de Dlstribuido de Fardamento; 

3) Esta, pois, matematicamente, justificada a presente emenda, uma vez 
que o acrdsclmo de 100 milhoes cobrira em 1962, apenas o aumento da mao-de- 
obra especiallzada e o encarecimento do preco das utilidades. 

Caiado de Castro. 
EMENDA N.0 6 

1.0.00 — Custeio. 
1.4.00 — Material Permanente. 
1.4.01 — Animals destinados a Trabalho, Produgao, Criagao e a outros fins. 
Acrescente-se — Cr$ 15.000.000,00. 
Passando o credito de — Cr$ 15.000.000,00, para Cr$ 30.000.000,00. 



- 126 - 

Justificagao 
Para 1961 foi concedido o credito de Cr$ 12.000.000,00, Identico aos votados 

para os exercicios de 1959 e 1960. 
A retlfica?ao a que se refere esta emenda se justifica em face de sua llmita- 

gao orcamentAria nao permitir que o Ministerio da Guerra conslderando o pro- 
gressivo aumento no prego dos animals, possa sequer fazer a substitulgao das 
baixas normals que se vem veriflcando nos efetivos da cavalhada do Ex^rcito, 
com real prejuizo para o treinamento da tropa e a Seguranga Nacional. Acresce 
que a inclusao da importancia de Cr$ 11.679.000,00 a conta desta rubrica, no 
Piano de Economia Governamental, praticamente anulou a dotagao orgamentaria 
para 1961. 

Senador Caiado de Castro 
EMENDA N.0 7 

1.0.00 — Custelo. 
1.4.00 — Material Permanente. 
1.4.04 — Ferramentas e Utensilios de Oficinas. 
Acrescente-se — 30.000.000,00. 
Passando o credito de — Cr$ 45.000.000,00 
Para CrS 75.000.000,00. 

Justificagao 
O aumento pleiteado destina-se a cobrir as despesas com as aquisigoes de 

ferramentas para as Unldades Motorizadas e para as Unidades de Apolo de Manu- 
tengao e Reparagao, bem como as aquisigoes das que constltuem o jogo de fer- 
ramentas da vlatura. 

As verbas que tem sido concedidas, nao tem permitido o atendlmento dos 
pedidos dlrigldos ao 6rgao Provedor, que atingem, hoje, a valores multo elevados, 
da ordem de Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos mllhoes de cruzeiros). 

E necessario compreender que nao se trata apenas das ferramentas comuns, 
que todos conhecemos, e sim, tambem, de ferramentas e equlpamentos especlall- 
zados, sem os quais nao ha produgao. 

Os parques de Moto, que tem sido as grandes vitlmas da falta de recursos, 
estao em franco decllnio, no que se refere a produgao, utlllzando, multas vezes, 
processes de fortuna, que nao se coaduna, absolutamente, com os trabalhos de 
precisao que sao obrigados a reallzar. 

Urge que se atente para as deflciencias dessas grandes oficinas. 
Senador Caiado de Castro 

EMENDA N.0 8 
1.0.00 — Custelo. 
1.4.00 — Material Permanente. 
1.4.10 — Viaturas de pequeno porte. 
Acrescente-se — CrS 4.000.000,00. 
Passando o credito de — CrS 1.000.000,00 
Para Cr$ 5.000.000,00. 

Justificagao 
Por esta verba correm as despesas com aquisigoes de motocicletas, viaturas 

organlca das Unldades de Policia e de Guardas e utlllzadas, tambem, pelos servi- 
gos de estafetas do Exerclto. 

O prego de uma motocicleta Harley e da ordem de Cr$ 1.000.000,00 (hum 
milhao de cruzeiros), por ser material Importado, e as verbas concedidas tem sido 
de CrS 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). 

Em razao do prego elevado, o Exerclto resolveu utilizar, como substltuta da 
motocicleta, a vlatura tipo "lambreta", produgao nacional de portao marclal, 
reallza, no entanto, a contento as mlssoes normals. 

Ademais, tendo em vista o prego do combustivel e o alto rendlmento das 
pequenas viaturas da mesma llnha (cerca de 30 km/litro), 6 intento do Exerclto 
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dotar suas Unidades dessas pequenas viaturas, com o fim de utiliza-las em servigos 
de varias naturezas, que no momento, por falta de outras, sao realizados por 
viaturas mais pesadas e de muito maior consumo de combustivel. 

EMENDA N.0 9 
Caiado de Castro. 

1.0.00 — Custeio. 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.19 — Despesas Gerais com a Defesa Nacional. 
Acrescente-se: 
7) Despesas de qualquer natureza realizadas com a manuten?ao do material 

moto, comunlcaQao e armamento das Unidades de Acordo Milltar — Cr$  
40.000.000,00. 

Justifica^ao 

Consoante os termos do Acordo de Assistencia Mllitar, assinado pelos gover- 
nos do Brasil e dos EUA a 15 de marco de 1952 e aprovado pelo Decreto-lel n.0 30, 
de 30 de abril de 1953, cabe ao govemo do Brasil: 

a) fornecer as Unidades e O. M. mantldas pelo Acordo Militar os materials, 
munlQoes e sobressalentes, constantes de suas dotapoes e que sejam de fabrlca?ao 
nacional, com o fim de: 

— completar as dotaqoes recebldas do govemo dos EUA. 
— prover os suprlmentos destlnados a manutengao do material permanente. 

b) manter em condiQoes de emprego as Unidades atribuidas ao Brasil no 
Piano de Defesa do Hemisferio Ocldental. 

Trata-se, portanto, de uma obrlgagao para o Exercito, oriunda de um acordo 
entre govemos, e que, pela insuficl&ncla das verbas normals, nao pode ser 
cumprlda com a justeza que carece, sem prejudlcar, profundamente, as demals 
Unidades. 

Justamente por se tratar de Acordo Internacional, e necessario que todas as 
deflclSncias sejam sanadas, e que provldSnclas sejam tomadas no sentldo de que 
as Unidades sejam mantldas nas condlcoes de eficlOncia que o espirlto do Acordo 
preconlza, sem que haja, paralelamente, uma dimlnulQao do poder de combate 
das demals organizagoes militares. 

Senador Caiado de Castro 
EMENDA N.0 10 

2.0.00 — Transferenclas 
2.1.00 — Auxillos e Subvengoes 
2.1.01 — Auxilios 
3) Fundagoes crladas pela Unlao 
1) Fundagao Osorlo (Decreto-lei n.0 8.917, de 26 de Janeiro de 1946). 

No PLC n.0 2.970-B, de 1961, Subanexo 4.14. 
Cr$ 

Acrescente-se   3.000.000,00 
Passando o cr^dlto de  9.000.000,00 
Para   12.000.000,00 

Justificagao 

A Fundagao Osdrlo 6 a linlca instltuigao destinada ao amparo e educagao das 
6rfas dos militares. 

Por motlvo do encareclmento da mao-de-obra especlalizada, notadamente do 
professor-hora, mas, prlncipalmente, pelo desordenado aumento das utilidades 
dom&stlcas e dos generos de primelra necessldade, o DASP achou por bem de 
aumentar o cr6dlto de _7 mllhoes e 500 mil cruzeiros da proposta do Ministerio 
da Guerra para 9 mllhoes de cruzeiros. 
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Justifica-se, porem, a presente emenda, passando o credlto de 9 mllhoes para 
12 milhdes de cruzeiros, em conseqiiencia do excessivo aumento, veriflcado, ulti- 
mamente, no prego do combustivel, da carne e do pao, artigos essenclals ^ 
manuten?ao daquela Funda?ao. 

Senador Caiado de Castro 
EMENDA N.0 11 

4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.01 — Estudos e Projetos 
Onde se le: 
Estudos e projetos, sendo Cr$ 6.000.000,00 para construgao, em Bel6m, Estado 

do Para, do Colegio Militar do Para Cr$ 14.000.000. 
Leia-se: 
Estudos e projetos, inclusive para constru?ao, em Bel6m, Estado do Pard, 

do Colegio Militar do Para Cr$ 14.000.000,00. 

Justificacao 
a) as necessidades financeiras imediatas do Minist^rio da Guerra, para estu- 

dos e projetos de todas as obras militres, atingem a importdncia jd superior a 
dotagao global concedida. O destaque de Cr$ 6.000.000 para projetar um Colegio 
que nao existe e cuja criagao alnda serd objeto de estudos por parte daquele 
Mlnisterlo, Ira, forgosamente, prejudicar os projetos das obras j& programadas, 
cujos estudos estao em andamento. 

b) o Relator do Projeto na Camara dos Deputados, em seu parecer quanto h 
Emenda n.0 80, de autoria do Ex.mo sr. Deputado Amando Corrga, que incluiu o 
quantitatlvo acima para o Colegio Militar do Para, assim se pronunciou: 

"Concorde com a inclusao do texto da emenda, sem discrimlnagao, na global 
especifica." 

c) a cltada Emenda n.0 80 fol assim aprovada na ComLssao de Orgamento e 
Fiscalizagao e em Plenario da Camara Federal. Posterlormente, por equivoco, 
constou a dlscriminagao no texto da redagao final. 

Senador Caiado de Castro 

EMENDA N.0 12 
4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.02 — Inicio de Obras 

18 — Pernambuco 

Inclua-se: 
Para a construgao do Hospital Militar na Fazenda Modelo de Tlgipld — Re- 

cife — Cr$ 60.000.000,00. 
Novaes Filho 

EMENDA N.0 13 
4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.02 — Inicio de Obras 
Onde se le: 
Inicio de obras, sendo Cr$ 150.000.000 para a construgao de casas para ofi- 

ciais, suboficiais e sargentos proximo as respectivas residencias; Cr$ 30.000.000,00 
para ampliagao e reequlpamento do Hospital Militar de Salvador, Bahla; Cr$ 
20.000.000,00 para construgao de casas para oflclais, suboficiais e sargentos na 
6.a Regiao Militar, em Salvador, Bahla; Cr$ 35.000.000,00 para construgao de ca- 
sas para oficiais, suboficiais e sargentos da Quarnigao do Estado da Guanabara 
etc., etc. — Cr$ 250.000.000,00. 
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Leia-se: 
Iniclo de obras Inclusive para constru?ao de casas para oflciais, suboficiais e 

sargentos proximo a respectlva Unidade; para ampliagao e reequipamento do 
Hospital Milltar de Salvador, Bahia; para construgao de casas para oflciais, 
suboficiais e sargentos na 6.a Regiao Mill tar, em Salvador, Bahia; Cr$ 35.000.000 
para construgao de casas para oflciais, suboficiais e sargentos da Guamlgao do 
Estado da Guanabara, etc., etc. — Cr$ 250.000.000,00. 

Justificagao 
a) os destaques cuja supressao venho solid tar referem-se a emendas de 

numeros 85 e 88 apresentadas na Cimara. 
Tais emendas foram aprovadas pela Comissao de Orgamento e Plenario, 

daquele orgao legislatlvo, sem aumento de despesa e sem discriminagao dos 
quantitativos. Na redagao final constou, provavelmente por equivoco, a discri- 
minagao em tela. 

b) a serem conservados os destaques, com a discriminagao dos totals, teria- 
mos no global da verba de obras do Exercito — Cr$ 1.250.000.000,00 — as seguln- 
tes dotagoes para resldencias de oficlals, suboficiais e sargentos; 

Cr$ 
Em diversas guamigoes   150.000.000 
Em Salvador, Bahia   20.000.000 
No Estado da Guanabara   35.000.000 
Em Santa Cruz do Sul — RGS   5.000.000 
Em Fortaleza — Cearfi  20.000.000 
No Estado da Guanabara — Escola de Aperfeigoamento de 

Oflciais   15.000.000 

Soma   Cr$ 245.000.000,00 
Muito embora seja assaz louvivel o intulto de oferecer aos oflciais, subofi- 

ciais e sargentos o conforto de residencias, proxlmas aos quart&s e a pregos 
acesslvels, os grandes problemas do Exercito exlgem uma atengao geral procuran- 
do-se, Inclusive, construlr tambem resldencias condignas para os soldados, cabos 
e sargentos soltelros, Isto 6: quart&s. 

Senador Caiado de Castro 
EMENDA N.0 14 

4.0.00 — Investimentos 
4.1.00 — Obras 
4.1.03 — Prossegulmento e Conclusao de Obras. 
No Projeto n.0 2.970, de 1961, da Camara dos Deputados — Subanexo 4.14. 
Onde se 1§: 
Prossegulmento e conclusao de obras, sendo Cr$ 15.000.000,00 para a cons- 

trugao de casas para oflciais da Escola de Aperfeigoamento de Oficials. 30.000.000 
para a construgao do Col6gio Militar do Recife e 5.000.000 para a continuagao 
das obras do Sanatorlo Militar de Garanhus, Pemambuco (7.a Regiao Militar) — 
Cr$ 680.000.000,00. 

Leia-se: 
Prosseguimento e conclusao de obras, sendo 15.000.000 para a construgao 

de casas para oficlals da Escola de Recife, Inclusive construgao do Sanatdrlo 
Militar de Garanhuns, Pemambuco (7.a Regiao Militar) — 680.000.000. 

Justificagao 
a) o destaque discriminado a importancia de Cr$ 5.000.000,00 para a continua- 

gao das obras do Sanatdrlo Militar de Garanhuns, 6 conseqiiencla da Emenda n.0 

Ill, a qual fol aprovada na Comissao de Orgamento e PlenArlo da Cflmara, sem 
discriminagao do quantltativo. Deve ter havido equivoco na redagao final do pro- 
jeto. 

b) atd a presente data hao exlste o Sanatorlo Militar de Garanhuns, sua 
crlagao estd sendo objeto de estudos no Exdrclto. 
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O destaque de Cr$ 5.000.000,00 para tal obra ainda e prematuro, entretanto, 
caso seja decidida a criacao do Sanatorio, sua construcao sera imediatamente 
iniciada. 

Senador Caiado de Castro 
EMENDA N° 15 

4.0.00 — Investlmentos 
4.2.00 — Equipamentos e Instala?oes 
4.2.06 — Tratores, Equipamentos para Rodovias. 
Acrescente-se na ementa: 

...e motorizaqao de unldades hipomovels. 
Acrescente-se — Cr$ 60.000.000,00. 
Passando o credito de Cr$ 100.000.000,00 
Para Cr$ 160,000.000,00. 

Justificacao 
No Orgamento de 1961 foi incluida, na S/C acima, a mesma parcela, Cr$ 

60.000.000,00, e com a mesma finalidade. 

Na proposta para 1962 tal nao se deu, em razao da rubrlca normal nao 
conter, em seu bojo, as expressdes que ora se solicita sejam Incluidas. 

A necessidade dessa inclusao torna-se evidente quando se consldera o mate- 
rial necessario para se motorizar uma unidade, que, al6m de vlaturas, exige, 
tambem, equipamentos, ferramentas e pegas para manutengao do 2.° escalao, 
realizada pela propria unidade, bem como, de instalagoes de abrigo, lavagem e 
lubrilicagao das viaturas. 

Isto sem contar com o reforgo necessario as Unldades de apoio de manuten- 
gao do 3.° escalao. 

A parcela concedida em 1961 deve ser vista como inicial e nao como conclu- 
siva, vis to nao ser suficiente para atender um Regimento Interno. 

Senador Caiado de Castro 

EMENDA N.0 16 
1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos Diversos 
1.6.13 — Servigos Educatlvos e Culturais. 
Inclua-se: 

Onde se le: — Cr$ 10.000.000,00. 

Leia-se: 

1) Despesas de qualquer natureza com as atividades a cargo da Biblioteca do 
ExSrcito — Cr$ 2.000.000,00. 

2) Diversos — Cr$ 8.000.000,00. 

Justificagao 

A emenda nao acarreta aumento de despesa. Apenas destaca uma parcela 
da dotagao global, para as atividades da Biblioteca do Ex^rcito, conlorme vem 
figurando nos orgamentos anteriores. 

Senador GUberto Marinho 

O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta feita a leitura do expediente. 
Ha, sobre a mesa, requerimento que val ser lido. 
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lido e deferido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 405, DE 1961 
Sr. Presidente: 
Nos termos do Regimento Interne, venho requerer a V. Ex.a sejam solicita- 

dos ao Minlsterio da Educaqao e Cultura, as seguintes informagoes: 
1°) Quando foi extinta a Representaqao da Campanha Nacional de Merenda 

Escolar, no Estado da Guanabara? 
2.°) Quais os motives que determinaram tal medida? 
3°) fi exato que numerosas escolas, amparadas pelos Convenios entre a 

Campanha e diversas entldades, deixaram de ser atendldas? 
4°) Quais as providencias que pensa adotar o Minist&do para sanar essa 

situacao? 
Sala das Sessoes, 19 de outubro de 1961. — Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Contlnua a hora do expediente. 

Ha oradores inscritos. Tern a palavra o Sr. Caspar Velloso. (Pausa.) 
Nao esta presente. Com a palavra o Sr. Lobao da Silveira. 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Sr. Presidente, Srs. Senadores. O municl- 

palismo 6, inegavelmente, uma fonja em marcha ascencional. Em realidade se 
constituiu nos ultimos tempos, no movimento de malor ressonancia nos meios 
admlnistrativos do Pais. E o fato se toma tanto quanto mais importante quan- 
do verlficamos o exito sempre crescente dos Congresses Municlpalistas que, 
anualmente, se realizam no territorio nacional. Tern crescido de importancia a 
slgnificaqao desses conclaves atraves das importantes teses abordando proble- 
mas das comunas brasileiras. Imimeras dessas teses ja se tern concretizado em 
realidade atraves de projetos de lei nas Camaras Municipals, nas Assembleias 
Legislativas e no Parlamento Nacional. 

E fora de diivlda que a falta de assistencia aos municipios Interioranos do 
Pais constituiu, por multo tempo, o atraso das nossas populaQoes rurais. 

Com o dinamismo municlpalista foi possivel a construgao de grande mimero 
de escolas rurais, de postos medicos, de postos de puerlcultura, de campos de 
pouso que, pelo pais afora vem prestando assinalados servlqos ks populaqoes 
rurais, onde quer que se encontrem. 

As estradas de penetraqao e as vicinais possibilltaram escoamento da produ- 
?ao, concorrendo para quebrar os pontos de estrangulamento existentes aqui e 
all. Tudo isso, por6m nao serla possivel reallzar sem a ajuda dessa grande forqa 
criadora que e o municlpallsmo. Os municipios sao cedulas da vlda organlca 
nacional, os centros distantes de onde se irradiava a produgao, a estrutura econo- 
mlca da Na?ao. Dlnamizar essa grande forga abandonada foi imperativo imposto 
a consciencla dos homens publlcos do Brasil. Com essa compreensao os consti- 
tulntes de 46 introduziram em a nossa Carta Magna dlspositivos que possibill- 
taram grande auxilio aos municipios na soluqao de seus problemas. Foi o prin- 
cipio de um feliz movimento que vem empolgando os legisladores braslleiros no 
sentldo de proporclonar novas fontes de recursos para problemas rurais de modo 
a prestar malor assistencia aos centros de produqao atraves de beneficlos que 
ao tempo representam fator de progresso e fixagao do homem rural ao meio em 
que vlve. A falta de assistencia ao homem rural tem sldo, inquestlonavelmente, 
o fator do exodo para as capitals, gerando esse doloroso problema das favelas. 

Convem asslnalar a presenqa no Senado da emenda constituclonal que cogita 
de melhor dlscrlmina?ao de rendas aos nossos municipios. Urge discuti-la e 
aprovd-la a flm de que em breve outras fontes de receita possam amparar as 
debllitadas flnan^as municipals que, no momento, com parcos recursos, sofrem o 
impacto da inflagao galopante que atlnge sobremodo os Estados e Municipios das 
regloes menos desenvolvldas do Pais. Essa nova emenda constituclonal 6 uma 
aspiragao justa e imedlata de todos os municipios, conforme se ve das mensagens 
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que recebemos de todos os quadrantes do Pais, atraves da manifesta?ao dos 
senhores prefeitos municipais, das Camaras dos Vereadores e de diversas asso- 
ciagoes municipalistas. 

Tudo isto e uma demonstraqao empolgante de que o municipalismo cresce e 
marcha para sua legitima destinagao, que e a libertacao do atraso, da mis^ria e 
do abandono das populagoes do interior do Pals. Tao forte e tao expressive foi o 
movimento munlcipaiista que o Governo federal se viu na contingencia de criar o 
SENAM, sigla pela qual se reconhece o Servigo Naclonal de Assistdncia aos Munl- 
cipios como orgao diretamente subordinado a Presldencia da Republica com o 
objetivo de prestar ajuda aos municipios na solugao de seus problemas de ordem 
tecnica e administrativa, em todos os setores de atividades. 

Dentro de pouco tempo o Servico pode criar em Brasilia a Casa dos Muni- 
cipios, organizagao onde os Prefeitos de passagem por Brasilia possam residir 
ou reunir-se para tratar de seus interesses junto aos Mlnisterios ou junto ao 
Parlamento Nacional, onde se encontram os representantes credenciados do povo 
ou dos Estados. 

Sob qualquer forma que se o encare, o SENAM e orgao destinado a prestar 
relevantes servigos aos nossos municipios e bem merece a compreensao de tantos 
quantos se interessam pelos problemas vitais da gente rural do Brasil cada 
vez mais necessitada e digna do nosso apoio, da nossa ajuda, do nosso amparo 
e encaminhamento da solugao de seus problemas fundamentais. 

O Sr. Guido Mondin — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Com prazer. 
O Sr. Guido Mondin — Caminhamos para o fim do mes de outubro, e os mu- 

nicipios brasileiros — creio — estao na dependencia de aprovagao da Emenda 
Constitucional n.0 1-A, que Ihes reserva maior fonte de receita, pela transferen- 
cia por parte da Uniao daquelas porcentagens constantes da Emenda. Aos mu- 
nicipios esta agora preocupando a necessidade de ultimar em seus orgamentos 
para o exerclcio de 1962 para o que contam com aquela receita. Dal por que ha 
pressa em que se aprecie a Emenda, para que eles possam incluir, em seus orga- 
mentos, aquelas porcentagens. Este o motivo por que devemos apressar a votagao 
da mesma. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — V. Ex.a tern inteira razao nas ponderagoes 
que acaba de fazer. £ esta uma aspiragao de todos os municipios do Brasil como 
acabei de afirmar, e manifestada atraves de mensagens de Prefeitos, de Cama- 
ras Municipais, de Associagoes dos Municipios. 

Sera mais uma forma de armazenar recursos que Ihes possibiiitara prestar 
assistencia ao homem do campo, ao homem do interior. 

Parece-me, no entanto, que devemos, ao votar a Emenda, cogitar de uma lei 
ordinaria que discipline a aplicagao desses recursos para evitar sejam desviados 
para pagamento de pessoal ou outras despesas diferentes daquelas a que sao 
destinados. 

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

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Com satisfagao. 

O Sr. Fernandes Tavora — Ha 6 anos talvez. apresentei ao Senado um proje- 
to regularizando a prestagao de contas dos Prefeitos Municipais, sem a qual nao 
poderiam receber novas cotas. Demonstrei que muitos Prefeitos desviam esses 
recursos empregando-os em coisas absurdas e as vezes dilapidando-as. Nao sei 
por que foi engavetado o projeto, assim como dois ou tres mais que existem 
neste sentido. Nao e posslvel continue o Governo Federal a fornecer cotas que 
sao, positivamente, superiores a renda de alguns municipios sem qualquer fisca- 
lizagao sobre sua aplicagao. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Com todo o prazer. 
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O Sr. Pedro Ludovico — o problema e de grande importancia e estou de pleno 
acordo com as palavras do nobre Senador Fernandas Tavora no sentido de que 
se regulamentem esses gastos dos Prefsitos. Hoje, em Goias, qualquer pequeno 
povoado se transforma, de um dia para outro, em municipio com o intulro 
exclusivo de receber a cota federal. E nem sempre os dlrigentes escolhidos estao 
a altura da sua missao, porque raramente se encontra um homem capaz de 
administra-Io, dado o atraso do lugarejo. A calamidade a que se referiu o nobre 
Senador Fernandas Tavora existe e e necessario, e imprescindivel se regularaente 
a distribuiqao de cotas. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um novo aparte? 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Tem V. Ex.a o aparte. 
O Sr. Fernandes Tavora — Tenho conhecimento de Prefeitos que recebendo 

os recursos de seu municipio, os depositam em Banco, em nome proprio; e a pri- 
•meira aplicagao que Ihes dao e a compra de um jipe para esmiugarem os tabulei- 
ros e possuirem, afinal de contas, um veiculo proprio. E como estas, muitas 
outras despesas que absolutamente nao interessam ao municipio. 

O Sr. Jorge Maynard — O nobre orador permite um aparte? 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Jorge Maynard — Ha alguns anos, ao cursar a Escola Superior de 

Guerra, notei que este assunto, rsalmente importante, era discutivo e para ele 
procurava-se solugao. Entre as objegoes levantadas, a principal referia-se aos 
termos em que esta redigida a Constituigao. Essa verba e considerada renda do 
municipio e qualquer intromissao de lei federal a esse respeito importaria quebra 
da autonomla municipal. 

O Sr. Guido Mondin — V. Ex.a, nobre Senador Lobao da Silveira, permite um 
aparte? 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Pois nao. 

O Sr. Guido Mondin — V. Ex.a deve estar lembrado de que num projeto de lei 
que apresentei — e posteriormente retirei por ter sido considerado inconstitu- 
cional — destinava dez por cento do imposto de consumo para os municipios, com 
apllcagao especifica no fomento da agropecuaria, de acordo com um criterio 
de distribuigao, segundo a populagao de cada municipio e, tamb^m, como dizia 
o nobre Senador Fernandes Tavora, com a necessaria prestagao de contas da 
receita anual. Creio que isso evitaria realmente o desvio das verbas recebidas 
pelos municipios atrav^s dessa lei. 

O Sr. Pedro Ludovico — O nobre orador permite outro aparte? 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA — Pois nao. 

O Sr. Pedro Ludovico — A prestagao de contas a que se refere o nobre Se- 
nador pelo Rio Grande do Sul e muito dificil de ser feita — ou de ser hones- 
tamente feita. Ha localidades, no interior do Brasil, atrasadas como ha pouco 
disse, onde os vereadores sao facilmente influenciados pelos prefeitos e com eles 
se mancomunam na malversagao do dinheiro transformando o municipio numa 
esp^cie de seio de Abraao. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA — As observagoes formuladas pelos Senadores 
Fernandes Tavora, Pedro Ludovico, Jorge Maynard e Guido Mondin, sao absolu- 
tamente precedentes. 

Sou homem do interior e no interior fiz minha carreira politica. Conhego 
esses fatos, cqmuns a todos os Estados. Faz-se atualmente no Brasil uma indiis- 
tria de criagao de municipios. Qualquer povoado sem expressao, ssm pessoas 
capazes de dirigi-lo, sem candidate a prefeito ou a vereador, pregam o separati- 
vismo, transforma-se em comuna independente, com o objetivo de obter, da 
arrecadagao federal, a quota de imposto, sem utiliza-la adequadamente, pois 
nao tem capacidade de autodeterminagao. 
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Ha necessidade de uma providencia. Que se deem recursos aos municipios, — 
que representam inegavelmente a celula da nacionalidade, — mas que se fiscalize 
a aplicaqao dessa dotagao. £ precise procurarmos uma forma de emendar a 
Constituigao nessa parte, ou, entao, cogitarmos disso per meio de uma lei 
ordinaria. 

Quero, nesta hora, apelar para o nobre Senador Fernandes Tavora no sentido 
de que retire o seu projeto em curso, a fim de que o discutamos e votemos com 
imperiosa necessidade, devemos reconhece-lo, de proporcionar aos municipios os 
recursos indispensaveis para facilitar a fixagao da populagao do interior ao 
meio rural. Mas, ao mesmo tsmpo, cumpre fiscalizar e evitar a industria de 
criagao de municipios, que e uma realidade comprovada por todos aqueles que 
me apar:earam. O problema e instante, e premente e reclama solugao da parte 
do Congresso Nacional. 

Assim, cada vez mais o interior estara presente na Capital do Pais, a re- 
clamar melhor assistencia aos seus problemas junto ao Governo Federal ou junto 
ao Parlamento Nacional, na dsmonstragao evidente de que o municipalismo cria 
forga e expansao no espirito dos brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! IVIuIto bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tem a palavra o nobre Senador 

Daniel Krieger. 
O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Escola de Me- 

dicina da Universidade do Rio Grande do Sul, com o comparecimento dos alunos 
e dos ex-alunos e de todo o corpo docente, assistiu ontem a ultima aula profe- 
rida pelo catedratico de Fisiologia, que e, sem sombra de duvida, uma das 
maiores expressoes politicas do Brasil — o eminente Sr. Deputado Raul Pilla. 

Ensinou ele, Sr. Presidente e Srs. Senadores, durante vinte e cinco anos 
inlnterruptos, as ligoes que advem da ciencia de Hipocrates, e somente as aban- 
donou quando uma catedra mais alta se oferecia ao seu civismo. 

A presenga dos seus antigos alunos, dos mogos que constituem a manha radio- 
sa da vida, devia ter significado, ao seu coracao de mestre, uma grande compen- 
sagao, porque e na mocidade que os homens mais vividos sentem o prolonga- 
mento da propria existencia. 

Recebeu o eminente Deputado Raul Pilla, ontem na Universidade do Rio 
Grande do Sul, a maior homenagem a que um homem pode aspirar, que e, indis- 
cutivelmente, o devotamento e admiragao dos seus discipulos, pois a mocidade, 
repito, significa a continuagao da vida daqueles que se vao. 

O professor Raul Pilla exerceu, por mais de vinte anos consecutivos, a catedra 
de Fisiologia, que e a ciencia dos estudos da vida e das fungoes dos orgaos. 

Recebeu o eminente professor, em Porto Alegre, dois jovens estudantes sul- 
riograndenses, a homenagem a que tinha direito e que Ihe deve ter sensibilizado 
profundamente o coragao, pois a juventude e, espontanea, justa e sincera em suas 
manifestagoes. 

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

O SR. DANIEL KRIEGER — Com todo o prazer. 

O Sr. Fernandes Tavora — A mocidade gaucha jamais prestou manifes acao 
tao justa quanto esta homenagem ao Professor Raul Pilla. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Agradego a V. Ex.a o aparte e proclamo que o 
Professor Raul Pilla tornou-se credor da admiragao e do afeto dos seus alunos 
da Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul, pela sua sabedoria, pelo seu 
exemplo e pela sua dedicagao. Portanto, a homenagem que ontem Ihe prestaram 
os academicos daquele Estado, e um simbolo das homenagens que Ihe deve todo 
o Rio Grande do Sul. 
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Hoje, Senhor Presidente, novas homenagens devem ser prestadas ao homem 
ilustre que foi obrigado, pelo decurso de tsmpo, a cessar suas atividades no ma- 
gisterio publico. Os partidos e os homens independentes do Rio Grande do Sul 
dsverao prestar-lhe, no teatro Sao Pedro do Rio Grande do Sul, em memora- 
vel sessao civica um preito ao seu devotamento, ao seu idealismo, a sua perti- 
nacia, ao seu anseio de servir ao Brasil e as institui?5es republicanas, de que 
ele foi, sempre, um notavel paladino. 

Senhor Presidente e Srs. Senadores, o Professor Raul Pilla, nascendo na hu- 
mildade, ainda nos albores da sua adolescencia inscreveu-se no velho e tradi- 
cional Partldo Federalista do Rio Grande do Sul, que tinha como bandeira o 
sistema parlamentar. Dele nunca se afastou. A ele foi sempre fiel e agora, decor- 
ridos quase 50 anos de predica, ele ve, afinal, o triunfo das suas ideias, a glori- 
ficagao dos seus prlncipios, com a adogao do sistema parlamentar no Brasil. A 
homenagem que no teatro Sao Pedro do Rio Grande do Sul hoje se Ihe deve 
prestar e prestar com emogao, com altitude, tern um significado impar, porque 
S. Ex.a e, sem duvida alguma, uma das expressoes mais puras do pensamento 
politico do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Fernandes Tavora — Vossa Excelencia da licenca para outro aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Com todo o prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — O Brasil inteiro acompanha, in mente, as home- 

nagens dos rio-grandenses do sul ao seu glorioso filho Raul Pilla. Todos nos reju- 
bilamos ao ver que fatos histdricos, mesmo aqueles que nos magoaram e nos 
prejudicaram, concorreram para o engrandecimento e a glorificagao desse heroi- 
co e digno cidadao, incontestavel gloria naclonal. - ■< 

O SR. DANIEL KRIEGER — Agradeco o aparte a V. Ex.a que faz jus tic a ao 
eminente brasileiro que e Raul Pilla. 

O Sr. Guido Mondim — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Pois nao. 
O Sr. Guido Mondim — Embora distante da cidade em que essas homena- 

gens ocorrem, sabe V. Ex.a que estaremos acompanhando com o pensamento e 
com o espirlto, tribute tao justo a figura apostolar do Rio Grande do Sul que e 
o Deputado Raul Pilla. Ao nosso coragao faz bem saber de como os nossos con,:er- 
raneos reconhecem os seus meritos. Creio que nessas cerimonias nao havera 
distingao de partidos, distingao de nada. Estarao la como estaremos aqui, todos 
nos, sentindo a ressonancia do coragao do Rio Grande do Sul, que bate feliz por 
ver um dos seus maiores expoentes chegar a idade compulsdria, com tanto meri- 
to e legando-nos exemplo tao grande. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Agradego o aparte de V. Ex.a e quero declarar 
que ele me traz talvez a maior alegria da minha vida piiblica, porque nos gran- 
des momentos, o Rio Grande sempre se unifica, e e um grande momento, este, 
em que homenageamos ao homem que, indiscutivelmente, constitui uma das 
glorias do Rio Grande, pela pureza da sua vida, pelo devotamento ao idlealismo 
politico. 

O Sr. Lobao da Silveira — Permite V. Ex,a um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Com todo o prazer. 

O Sr. Lobao da Silveira — Associo-me, em nome do Partido Social Democra- 
tico, k homenagem que Vossa Excelencia presta, nesta hora, ao Deputado Raul 
Pilla, verdadelro apostolo da democracia parlamentar no Brasil. Nao e apenas 
uma homenagem pela atuagao patriotica de Sua Excelencia na vida civica do 
Pais mas tambem porque teve oportunidade de ver, antes de encerrada essa 
atuagao, vitorlosa a causa que ha tantos anos defendia. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Agradego o aparte de V. Ex.a e o guardarei, no 
Rio Grande, como uma homenagem do Partido Social Democratlco, porque o 
Senhor Raul Pilla nao nos pertence patriotlcamente, o Senhor Raul Pilla e indis- 
cutivelmente uma expressao naclonal. 
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O Sr. Coimbra Bueno — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. DANIEL KRLEGER — Com prazer. 
O Sr. Coimbra Bueno — Quero associar-me, em nome do Estado de Goias e da 

mocidade goiana, as homenagens que V. Ex.a presta ao ilustre brasileiro. Os mo- 
50s da minha terra tern recebidc, atraves dos anos, esses folhetos que o Deputado 
Raul Pilla democraticamente distribuiu e com eles em varias oportunidades 
assist! a debates sobre 0 Parlamentarismo, Neste momento, em meu nome e no 
do povo goiano dou 0 testemunho da admiraqao pelo grande lider e parlamentar 
brasilslro, cujo nome, no auge da recente crise Irrcmpida no Pais, foi por mim 
lembrado como sendo o Presidente ideal para 0 coleglado dirigente do bloco de 
partidos que se responsabllizaram pela sobrevlvencia do regime. 

Passada a crise, tal colegiado, sob sua supervisao, ainda e oportuno e podera 
ser organizado para consolldar 0 regime e 0 slstema parlamentar de que foi 0 
grande precursor em nossa terra. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Com muito gosto. 
O Sr. Argemiro de Figueiredo — Da Mesa Diretora desta sessao estava ou- 

vindo o brilhante discurso com que V. Ex.a homenagela a grande figura do 
Senhor Raul Pilla. 

Senti-me compelido a descer para pedir a V. Exa conslnta no registro da 
minha homenagem pessoal e do meu Partido as palavras de V. Ex.a que signlfi- 
cam. la a esta hora, uma excepcional homenagem do Senado a pessoa do grande 
brasileiro. 

O SR. DANIEL KRIEGER — V. Ex.as subiram na consciencia da Nacjao, 
porque nao ha nada mais nobre na vida do que se fazer justiija e justiQa se esta 
fazendo a figura admiravel do homem publico que e o Sr. Raul Pilla. 

Sr. Presidente, filiado, aos labores da sua mocidade, ao Partido Federalista 
do Rio Grande do Sul, batia-se ele pelo slstema parlamentar. Depois houve, 
nas lutas rio-grandenses. divisao dos homens pelos diversos partidos, permane- 
cendo ele, sempre, Sr. P'residente e Srs. Senadores, flel ao slstema parlamentar 
de Governo. Quando a Na?ao brasileira, saida da dltadura, entrou no regime 
constltucional, 0 povo rio-grandense enviou, para o Parlamento, uma das suas 
mais altas expressoes, 0 eminente Deputado Raul Pilla. Na Consdtulnte, lutou 
ele pela ado?ao do seu sistema de Governo. 

O Sr. Milton Campos — Permite V, Ex.a um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Pois nao. 
O Sr. Milton Campos — No momento em que V. Ex.a presta tao merecida 

homenagem ao Sr. Raul Pilla, numa raplda interven^ao, quero dar 0 meu teste- 
munho da dedlcagao e da elevaQao com que se conduzlu 0 nobre representante 
gaucho nos trabalhos da Constituinte da 1946, esforQando-se, desde entao, para 
que o Brasil adotasse 0 regime parlamentarlsta. Dando esse testemunho, apro- 
veito a oportunidade para exprimir a minha solldariedade, nao de udenista, por- 
que V. Ex.a fala em nome do nosso Partido com toda a autoridade, mas como 
cldadao brasileiro que desejaria ver 0 Dr. Raul Pilla elevado a condlQao de exem- 
plo para as novas gera^oes, um exemplo de decencla na vlda publica, de fe nos 
principios que professa, colsa rara entre nos e que, por isso mesmo, merece ver 
ressaltada. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, nao crelo possa haver maior elo- 
gio a grande figura do parlamentar rio-grandense do que o aparte do Senador 
Milton Campos. Ele e, efetivamente, uma estrutura moral a servigo do Pais. 
Depois, Sr. Presidente, sem abdicar de seus principios, ingressou no Partido 
Llbertador, chefiado pelo eminente Sr. Francisco de Assls Brasil. 

Eleito para a Constituinte de 1946, lutou pela vitoria de seus ideais, porque 
ele entende que no slstema parlamentar de Governo residem todas as posslbill- 
dades de se realizar o bem-estar coletlvo e a prosperidade do Pais. 
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Sr. Presldente, nao tendo, na Assembleia Constituinte, conseguido seu desi- 
derato, continuou lutando pela vitoria de seus ideais, conseguindo, em duas 
emendas sucesslvas, a maioria da Camara dos Deputados, convertida, em apre- 
clavel parte, pela sua predica. E eu indico dois homens, presidenclalistas da me- 
Ihor estlrpe que se renderam aos seus argumentos: Afonso Arinos de Mello Franco 
e Aliomar Balseiro. 

Decorrldos todos esses anos. ve, agora, numa conjuntura dificil para o Pals, 
salr vltorioso o seu ideal, transformada em realidade a sua aspiraqao e o Brasll 
constltuldo em uma Republica Parlamenlar. 

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

O SR. DANIEL KRIEGER — Com muito prazer. 

O Sr. Fernando Tavora — Tenho hoje o prazer de relembrar que fui dos 
primeiros slgnatarios do manifesto Raul Pilla, quando S. Ex.a, na Constituinte, 
langou o Regime Parlamentar. Na epoca, eu julgava que aquilo era uma especie 
de sonho, mas, com o correr dos tempos, fui verificando que o defensor do Par- 
lamentarismo no Brasll, um homem de alta envergadura moral, um verdadeiro 
batalhador, havia de, fatalmente, fazer vencedores seus ideais. E hoje, quando 
isto ocorre, so tenho de me regozijar por ter sido um dos primeiros signatarlos 
de seu manifesto. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, nao tenho a felicidade do Sena- 
dor Fernando Tavora: conservo-me, ainda hoje, um impenitente Presidencla- 
llsta. Nao me convenceram os argumentos e nem as catastrofes que abalaram 
e alulram o sistema presidencial no Brasll. 

Mas nem por Isso deixo de render, de alma e cora?ao, a mlnha homenagem 
ao batalhador Inslgne que propugnou pela adOQao de um novo regime, porque 
via nele a salvagao do Brasll. 

O Sr. Fernandes Tavora — Um idealista como V. Ex.a nao pode deixar de, 
afinal de contas, aderir ao Parlamentarismo. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, o Sr. Raul Pllla teve a gloriflca- 
qao que merecla a sua pertlnacla, o seu devotamento, a sua lealdade e o Parla- 
mentarismo triunfou no Brasil. 

Hoje, e o nosso regime, e eu, presidencialista, quero declarar que tudo farei 
para que ele tenha sucesso, porque outra coisa nao aspiro que nao a tranquill- 
dade e o progresso de mlnha Patrla. 

O Sr. Fernandes Tavora — Muito bem. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, hoje, no Teatro Sao Pedro de 
Porto Alegre, reunem-se numerosos homens pulbicos, procedenteS de todos os 
Estados da Federagao, para prestar homenagem ao grande braslleiro que € 
Raul Pilla. 

Eu, la nao me encontrarei, e nao me encontrarei porque sent! ser meu dever 
permanecer no Senado da Repubhca para prestar esta homenagem ao grande 
braslleiro. La, eu me confudiria com os anonimos, porque anonlmo sou, na home- 
nagem que Ihe sera prestada. Aqui, falo como representante do Rio Grande do 
Sul, que teve o apolo do emlnente Senador Guldo Mondln e que teria, certa- 
mente, o apolo do grande senador rlo-grandense Mem de Sa. Portanto, 'eu falo 
em nome da representagao rio-grandense para dizer que o Sr Raul Pilla consti- 
tui, sem favor, a mals pura gloria do Rio Grande atual. 

O Sr. Fernandes Tavora — Muito bem. 

O SR. DANIEX KRIEGER — O Sr. Raul Pilla, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
deve ser, nesta hora, um homem feliz, porque fellz e o homem que pode volver 
os olhos sobre o passado e nao encontrar nele nenhuma Incoerencia, nenhum 
deslize, nenhuma malversaQao. Ele 6 uma consciencia branca a servl^o da ver- 
dade e dos Ideais democrdtlcos que empolgam e dominam o povo braslleiro. 
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Sr. Presidente, o Sr. Raul Pilla deve ser um homem feliz porque feliz e o 
homem que ere, e o Sr. Raul Pilla ere sinceramente nas virtudes do sistema que 
a sua predica. sua abnegagao e seu exemplo implantaram no Brasil. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas.) 

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

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, o Partido Ubertador, que 
tem a gloria e o orgulho de possuir Raul Pilla, como chefe, nada teria a acres- 
centar as palavras eloqiientes do Senador Daniel Krieger nem aos apartes bas- 
tante expressivos com que ilustraram seu discurso os eminentes Senadores que 
se manifestaram. 

Disse muito em a voz magniflca do nobre representante do Rio Grande do 
Sul que a terra gaiicha tem em Raul Pilla a melhor e a maior figura dos seus 
dias atuais. E disse ainda seu brilhante improviso, que fellzes sao os homens 
que conseguem atinglr a idade provecta de Raul Pilla dando ao seu pais um 
exemplo de decencia politica e de virtudes privadas. 

Duas catedras Raul Pilla exercia no Brasil, ate aqui; a catedra de Medicina e 
a catedra de Direito Politico. A Lei o impede de continuar no exercicio, da sua 
catedra de Medicina. Mas impede hoje, quando ja as circunstancias da vida 
naclonal, os impulses de seu espirito publico, as sollcitaQoes da sua consciencia 
civica o haviam afastado para Ihe dar essa catedra ainda mals alta a que se 
referiu o nobre Senador Daniel Krieger — uma catedra de Direito Politico, 
atraves da qual, ha 50 anos, ele vem apostolando no Brasil a implantagao do 
sistema parlamentarista de Govemo. 

Na catedra de Medicina, Sr. Presidente, numerosos foram, neste Pais, os 
3 ovens que receberam de Raul Pilla mais do que as li<;6es de sua ciencia e de 
sua sabedoria, porque as li^oes do seu exemplo. Tenho para mim que servir ao 
magisterlo superior e servir como Raul Pilla serviu ate ontem, ao completar 70 
anos, ministrando ensinamentos de sua cultura hauridos no trato dos melhores 
autores, em meio aos sacxificios de sua carreira de professor mas, sobretudo, 
nas licdes de uma vida exemplar que pode servir de modelo a qualquer de seus 
discipulos. 

Esse profesor, chega ao termo de sua carreira no magisterio tambem como 
mestre de educagao Politica. Raul Pilla representa bem o idealismo, a constan- 
cia e o devotamento que fazem as melhores virtudes positivas e as grandes 
qualidades publlcas da gente gaiicha. Realmente, muito devemos a esse povo da 
fronteira brasileira, no curso de nossa Histdria, no Imperio e na Repiiblica, pelos 
seus eloqiientes, abnegados e herdicos gestos em favor da Unidade Nacional. 

Nao foi outra a pregaqao de Raul Pilla na sua catedra de Direito Politico — 
uma pregagao pela Unidade Nacional atraves do sistema politico que sempre 
Ihe pareceu o mais condizente com as aspira?des democraticas de um povo que 
ja atingiu a um grau de desenvolvimento suflciente para realizar a sua pros- 
peridade, dentro do parlamentarismo. 

O Sr. Guido Mondin — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Com muita honra. 
O Sr. Guido Mondin — fi precisamente o que cumpre exaltar na personall- 

dade de Raul Pilla. Numa epoca em que a lideran?a politica se faz atraves da 
maior agitagao, e ele pregou com sexenidade, ao longo do tempo, demonstrando 
que se pode conqulstar aquilo que se deseja, em materia politica, dentro da cate- 
dra politica, pela pregagao serena, pela constancia das atitudes, sem agitar, sem 
perturbar e sem conturbar. E o que se deve exaltar em Raul Pilla. Ele conseguiu 
atlngir seu desiderate, conseguiu realizar seu sonho dentro desse principle de 
serenidade que o eleva muito mais. De Raul Pilla nunca diremos que, na realiza- 
Qao de seu sonho, perturbou este Pais. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Obrigado a V. Ex.a. Realmente, Raul 
Pilla conseguiu alcangar o seu sonho dentro de uma linha de serenidade impe- 
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cavel, pregando suas ideias sem perturbar, sem agitar, como dlz muito bem o 
nobre Senador Guido Mondin. Ve alcangado o seu sonho com aquele mesmo 
estllo de tranqiiilidade de espirito, de tranqiiilidade de consciencia. de tranqiiili- 
dade de maneiras e de gestos, aquela forma quase humilde com que ele atinge 
esta vltoria, como se nao fosse da sua pregaqao, mas de outras circunstancias e 
imperatlvos de que ele tinha sido apenas o instrumento. 

Falando em nome do Partido Libertador, neste momento, por ausencia do 
meu preclaro colega, Senador Mem de Sa, que foi ao Rio Grande do Sul para 
estar presente a sessao de hoje no Teatro Sao Pedro, quero trazer a este Plena- 
rio um depoimento pessoal. 

Ja conhecia Raul Pilla muito antes de o encontrar na Constituinte de 1946. 
Ja o sabia apbstolo do parlamentarismo no Brasil. 

Quando entrei na vida publlca, ha trinta anos, empunhei a bandeira do 
parlamentarismo. Mas ja conhecia Raul Pilla de antes, como professor universl- 
tario e figura de singular relevo na sociedade e na politica do Rio Grande do 
Sul. Quando, nos dias anterlores a 1930, na campanha da Alianqa liberal, o Rio 
Grande do Sul surgiu unido perante o Brasil, nessa frente unica, figurava Raul 
Pilla. 

Quantos braslleiros, por todo o Brasil, nao se impressionaram naquele ins- 
tante, como eu. Jovem. me impressionei. de ver que aquele homem, que ate entao, 
havia dado tantas provas de correcao politica, entrava no movimento de unifi- 
caqao de seu Estado para a melhoria dos costumes politicos do Pals. 

Imagino como dentro do Rio Grande do Sul, naquela hora trepidanbe e con- 
turbada, a presenga de Raul Pilla instituiu para que aquelas hostes aumentassem 
e crescessem; como a sua presenga inspirou confianga aos combatentes; ima- 
gino o que sua presenga significou para que os indecisos ou descrentes conflas- 
sem na vltoria, e acreditassem que ele estava certo nas reivindicagoes politicas. 

Falando em nome do Partido Libertador, Sr. Presidente, repito a V. Ex.a e 
a esta Casa que, nao estando neste dia em Porto Alegre, transfiro entretanto 
para la meu coragao. E daqui revejo Raul Pilla, na humlldade da sua gloriosa 
velhlce de setenta anos, em plena madureza de espirito e de realizagoes politi- 
cas. 

Revejo, daqui, Raul Pilla e fago um voto ardente para que possamos conti- 
nuar a ter, por muito tempo, o exemplo da sua vida, o estimulo da sua presenga 
na politica brasileira. E que possamos sempre fazer da nossa politica um cami- 
nho aos homens que nreguem como Raul Pilla nregou. um caminho aberto 
aos homens que defendem suas iddias como Raul Pilla ate aqui as defendeu. 

O Sr. Fernandes Tavora — Da-me V. Ex.a licenga para um pequeno aparte? 
O SR. ALOYS 10 DE CARVALHO — Pois nao! 
O Sr. Fernandes Tavora — Os homens que, como Raul Pilla, depois de cin- 

qiienta ou mals anos de lutas por um ideal alcangam a felicidade de ve-lo reali- 
zado, com o aplauso geral da Nagao, devem ser, realmente, homens especlais. 
Um homem que luta a vida inteira, que trabalha durante toda a existencia para 
a realizagao de um ideal e o ve realizado antes da sua morte, recebe o maior 
premlo que um homem poderia receber da Divindade. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Muito bem. 

Sr. Presidente, possamos todos nos ter, por muito tempo ainda, na vida 
piiblica brasileira, a presenga desse homem, porque em resumo e afinal, os seus 
dlscipulos no Brasil nao foram apenas aqueles que ouviram suas prelegoes na 
catedra da gloriosa Faculdade de Medicina da Universidade do Rio Grande do 
Sul; os seus dlscipulos nao sao slmplesmente aqueles que acompanharam a sua 
pregagao parlamentarlsta ate aqui; seus dlscipulos podemos nos considerar todos 
nos, parlamentarlstas e presidenclallstas, porque nenhum de nos deixara de 
ter, um s6 instante, o desejo de alcangar aquela serenidade, aquela humildade. 
aquela superloridade de espirito e de coragao que marcam Raul Pilla na historia 
republlcana do Brasil. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas). 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa indlcacao que vai ser 
lida. 

E lida, apoiada e vai a Oomissao Diretora a seguinte: 

INDICACAO N." 5, DE 1961 

Em face dos desencontros de ideias — e precipita§6es de muitos, — que 
desesperam sem razao, de uma solucao brasileira, evolutiva, crista e justa, — 
para nossos problemas sociais — buscando roupagens estranhas — ora de extre- 
ma dlreita ora de extrema esquerda e conturbando assim a vida da Nacao, — 
reveste-se de excepcional conveniencia a oportunidade de a divulgacao, em boa 
hora empreendida peio jornal "o Es ado de S. Paulo", das Enciclicas, "Mater 
et Magistra de 1961, de S.S. o Papa Joao XXIII, e "Rerum Novarum" de 
1891 de S.S. o Papa Leao XIII, e "Quadragesimo anno", de 1931, de S.S. o Papa 
Pio XI. 

Assim submeto a Mesa a presente indicagao, no sentido de que mande impri- 
mir um avulso, os textos, na Integra, destas tres monumentais cartas, princi- 
pio, que irao contribuir muitissimo, a luz da verdade e da razao. Como ensina- 
mentos preciosos e esclarecimentos, que interessam a propria estabilidade e 
progresso do regime democratico; para tan to tais avulsos deverao ser destina- 
dos pelo Senado a todas as Casas Legislativas Federals, Estaduais e Municipals, 
em mimero suficiente para serem distribuidos a todos os legisladores do Pais, 
seus Membros, e respectivos funcionarios. 

Sala das Sessoes, 29 de outubro de 1961. — Coimbra Bueno. 

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

ORDEM DO DIA 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 Ill, de 1961, (nP 38, 

de 1959, na Casa de origem) que concede ao Instituto Brasileiro de 
Investigacao da Tuberculose o auxilio de Cr$ 50.000.000,00, para a Cons- 
trucao de um Hospital de Cirurgia Toraxlca (incluido na Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Aloysio de Carvalho), tendo Pareces favo- 
raveis isob n.0s 583 e 584, de 1961) das Comissdes de Saude Publlca e de 
Financas. 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quern faga uso da palavra, epcerro a discussao. 
A lista de comparecimento registra a presenga de 24 Srs. Senadores, mimero 

insuficiente para se proceder a votacao. 
Esgotada a materia da ordem do dia. 
Nao ha oradores inscritos para esta oportunidade. 
Vou encerrar a sessao, designando para a de amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votaqao, em discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 Ill, 
de 1961 (n.0 38, de 1959, na Casa de origem) que concede ao Instituto 
Brasileiro de Investigaqao da Tuberculose o auxilio de Cr$ 50.000.000,00, 
para a oonstrucao de um Hospital de Cirurgia Toraxica (incluindo na 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessao 
anterior, a requerimento do Sr. Senador Aloysio de Carvalho), tendo 
Pareceres favoraveis (sob n.0s 583 e 584, de 1961) das Comissoes de Saii- 
de Publica e de Finangas. 

Esta encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 15 horas e 40 minutos.) 



19La Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 23 de outubro de 1961 

PRESIDfiNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 

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

Cunha Mello — Vivaldo Lima — Lobao da Silveira — Eugenio Bar- 
ros — Leonidas Mello — Mathlas Olymplo — Joaquim Parente — Fausto 
Cabral — Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Dix-Huit Rosado 
Argemlro de Flguelredo — Joao Arruda — Jarbas Maranhao — Lourival 
Fontes — Jorge Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima 
Teixeira — Aloysio de Carvalho — Ary Vianna — Caiado de Castro — 
Gllberto Marinho — Lino de Mattes — Padre Calazans — Lopes da 
Costa — Gaspar Velloso — Saulo Ramos — Daniel Krieger — Mem de 
Sa — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenqa acusa o compare- 
cimento de 31 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

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

em discussao, e sem debate aprovada. 

O Sr. l.0-Secretario le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Sr. Presidente do Conselho de Ministros, de 16 do mes em curso, nos 
seguintes termos: 

MENSAGEM N" 1, DE 1961 
(N." de origem 8) 

Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Na forma do art. 18, item I, do Ato Adicional a Constltuigao, tenho a honra 
de apresentar a Vossas Excelencias, acompanhado de Exposigao de Motives do 
Mlnistro de Estado dos Negoclos da Aeronautica, o incluso projeto de lei que 
dlapde sobre as zonas de protegao de aeroportos. 

Brasilia, 16 de outubro de 1961. — Tancesdo Neves. 

N.0 156/GM-4 — EM 22 DE SETEMBRO DE 1961 
Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho de Ministros; 
Face a evolugao t6cnlca dos metodos e atividades aeronauticas nos presentes 

anos, necessdrio se torna que a legislagao existente possa acompanhar esse ritmo 
de evolugao, a fim evltar tornar-se um obstaculo ao mesmo. E o Brasil signatario 
de convengao internacional — Organizagao Intemacional de Aviagao Civil (ICAO) 
—, que disclpllna normas e recomendagoes para um trafego aereo seguro e 
Wcnlco nas dlferentes rotas aereas. 

2. O Decreto-Iei n.0 7.917, que define a soma de protegao de aeroportos, 
nao obstante atender as atuals prescrigoes do anexo 14 da ICAO, obriga-se a 
gabarltos de protegao mais rigidos do que os recomendados, vindo, assim, a 
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influir nos anseios de terceiros que possuem terrenos situados prdximos a aero- 
portos. 

3. Nossa rigidez considerada vem, tambem, criar diividas e dificuldades 
na aplicacao dos resultados das convencoes intemacionais, junto as quais o Pais 
assume compromissos. 

4. Necessario se torna que seja dada ao Executive uma maior flexibilidade 
de acao para atender, de forma racional e adequada, a esses mesmos compromis- 
sos, pelo que submeto a alta apreciacao de Vossa Excelcncia o presence projeto de 
lei, que uma vez aprovado atende a situagao apresentada. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos do 
meu mais profundo respeito. — Major-Brigadeiro-do-Ar CLovis Monteiro Travas- 
sos, Ministro da Aeronautica. 

ANTEPROJETO DE LEI 

Dispoe sobre a Zona de Prote?ao de Aeroportos. 

Art. 1.° — A Zona de Protegao dos Aeroportos, de que trata o Decreto-lei 
n.0 7.917, de 30 de agosto de 1945, passara a ser fixada, doravante, por ato do 
Poder Executivo, observadas as normas e rscomendacoes das convencoes inter- 
nacionais, das quais o Brasll seja signatario, e tenham seus respectivos textos 
homologados pelo Congresso Nacional. 

Art. 2.° — Pica o Poder Executivo autorizado a regular dentro de 90 dias, a 
contar da publicacao da presents lei, a Zona de Protegao do,s Aeroportos. 

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

(As Comissoes de Constituigao e Justiga; de Seguranga Nacional; e 
de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas.) 

MENSAGEM N.0 2, DE 1961 
(N.0 de origem 9) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Submeto a elevada consideragao de Vossas Excelencias o incluso ante-projeto 

de lei, que exclui a expressao "pelo raenos com doze meses de antecedencia", 
constante da redagao da letra "c" do art. 6.° da Lei n.0 86/47, na forma como 
foi modificada pela alinea "c" do art. 15 da Lei n.0 1.184/50. 

A referida exclusao visa a tornar possivel a vigencia imediata dos pregos de 
compra e venda de borracha nacional, sempre que alterados pela Comissao Exe- 
cutiva de Defesa da Borracha, pois nao mais atlnge os objetivos de "assegurar 
ao produtor extrativista pregos conhecidos com antecedencia" o prazo obrigatorio 
de carencia (doze meses) ora em vigor; ao contrario, esse prazo passou a 
atender exatamente o contrario do espirito da lei, Isto e, vigora contra o produtor 
e, alem disso, ele tambem nao atende ao interesse da quase totalidade da indus- 
tria. Por isso, foi-me sugerido que pleiteasse a modificagao constante do ante- 
projeto de lei, em trabalho onde foram apreciadas solicitagoes dos Governadores 
do Estado de Mato Grosso e dos Territbrios de Rondonia e Acre, por Giupo de 
Trabalho constituido de representantes dos Ministerios da Agricultura e Fazenda, 
Banco Nacional de Credlto Cooperative, Confederagao Rural Brasilelra, Banco 
Nacional do Desenvolvimento Economico, Banco do Brasil S/A e Banco de Cre- 
dit© da Amazonia. 

Brasilia, 16 de outubro de 1961. — Tancredo Neves. 

ANTEPROJETO DE LEI 

Exclui a expressao "pelo menos com doze meses de antecedencia", 
constante da redagao da letra "a" do art. 6.° da Lei n.0 86/47, na forma 
como foi modificada pela alinea "c" do art. 15 da Lei n.0 1.184/50. 
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Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segninte Liei: 
Art. 1.° — Pica excluida a expressao "pelo menos com doze meses de 

antecedencia", constante da letra "c" do art. 6° da Lei n.0 86, de 8 de 
setembro de 1947, com a redagao que ihe foi dada peia alinea "c" do 
art. 15 da Lei n.0 1.184, de 28 de agosto de 1950. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 
(As Comissoes de Constituigao e Justiga e de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leltura do Expedlente. 
Na proxima sessao comegara a correr o prazo de que trata o art. 339, letra c, 

do Regimento Interno, para recebimento de emendas, perante a Mesa, aos seguin- 
tes subanexos 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: 

4.06 — Comissao do Vale do Sao Francisco 
4.17 — Ministerio da Marinha. 

Ha oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima. 
O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, finda-se a Semana da Asa, deste ano 

de 1961. Como sempre, em toda a parte, nos quadrantes do imenso solo do 
Brasil, foram dias de maior exaltagao patriotica. As bases da Aeronautica enga- 
lanaram-se para exibir o que de melhor possuem na ansia de re-velar, neste ensejo 
de sua "Semana", as conquistas de novas armas buscadas nos arsenals das nagoes 
mais bem providas de material belico atualizado, com o que exteriorizam, aos 
olhos admirados de uraa populagao exultante, o seu alto grau de eficiencia e 
poder, capaz, desse modo, de ajudar as outras forgas de terra e mar a manter 
intatas e respsitadas as fronteiras de nossa Patria. 

Nestas plagas do altiplano, onde se espraia apressadamente uma cidade 
nascente, com foros de metrbpole da Federagao, fizeram-se sentir bem patrioti- 
camente comemoragoes que deram real relevo, collmando objetivo superior, aos 
dias dedicados aos homens das aeronaves guerreiras, aos quais cumpre assegurar a 
inviolabiiidade do firmamento brasileiro. 

Ontem, no lago soberbo de Brasilia, hoje, no desfile e no agraciamento da 
Esplanada dos Ministerios, a Aeronautica, encimando a semana de glorificagoes 
e homenagens, deu mostras de sua nitida compreensao e de seu elevado papel 
como uma das tres pegas vitais de defesa nacional. Sem ela, em verdade, expoem-se 
a ambigao de conquistadores a soberanla e o destino dos povos. Em terra, os 
exercitos, nos oceanos, as esquadras, sos, ou juntas, ja representam garantia, de 
todo o modo, contudo, desamparados se encontrarao, ss os espagos aereos forem 
dominados por agressores incontrolaveis. Cabe-lhe, assim, a aviacao mili.ar, nos 
tempos atuais, lugar preponderante nas operagoes de revide. 

Dedicam-lhe nos demais continent-ss, as nagoes que se querem respeitadas, 
todo interesse e recursos no sentido de melhor apresta-la para suas perigosas e 
especificas missoes. Os condores metalicos, de hoje, rasgam os ares, quais relam- 
pagos, incrivelmente devastadores, aninhando em seu bojo os mais mortiferos dos 
engenhos, que se destinam ate, em desespero de causa, a exterminar a propria 
especie humana. O mundo e pequeno, ja que tao facilmente alcangado por essas 
maquinas infernais, por esses coriscos satanicos. 

Infelizmente, quern maior numero deles possuir e melhor aparelhados, entao, 
inevitavelmente se conduzira como tutor de soberanias, ditando rumos, subju- 
gando vontades, aniquilando liberdades, queimando bandeiras, enfim, impondo-se 
contra a vontade dos deuses pela forga bruta, tambem, das outras armas, acima 
da consciencia e da autodeterminagao dos povos infortunados, sob qualquer as- 
pecto. 

Este, sem diivida, o panorama moral e politico da Terra. 
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O Brasil apercebe-se de tal estado de coisas. snquanto e tempo. Atrasado, 
nao obstante, esforga-se em conquistar com os maiores sacrificios a posiqao que 
Ihe estava destinada como nagao territorialmente grande. 

O povo ajuda-o nesse patriotico designio, preferindo, todavia, que so a auto- 
ridade moral se imponha para dirimir as querelas entre os paises, nao se coadu- 
nando com a sua tradigao e indole os recursos a violencia ou a submissao pela 
guerra. 

Assim, no setor do Exercilo, os comandos tranqiiilizam-se em face do poderlo 
bastante que os quarteis oferecem para impedir aventuras fronteiras a dentro. 

Quanto ao vasto literal, os marinheiros briosos e vigilantes ja asseguram 
certa defesa com a frota de que dispoem, mais esperangados agora com a belo- 
nave-aerodromo recentemente incorporada. 

No ceu, a FAB incumbe-se de preservar a dignidade e a sobrancaria de nossa 
laboriosa gente, ostentando-se, como nesta "Semana da Asa", fartamente apa- 
relhada e com as mais aguerridas e adestradas equipagens. 

As nossas Forcas Armadas, desse modo, nao serao apanhadas desprevenidas, 
Garante-o, conscio e altivamente. o seu estado-maior geral. Para tal fim, pois, 
nada ha que temer a patria pela sabedoria, compreensao, espirito publico e 
nogao de responsabilidade dos govemantes da Repiiblica. 

No entanto, a vocagao pacifista de nosso povo, comungada e nao contrariada 
pelos detentores do Poder, em todos os tempos, desde a Monarquia, sugere as 
corporagoes militares, nos largos interregnos de sossego dentro das fronteiras 
ou fora delas, atividades outras de fins reprodutivos ou sociais, paralelas as dos 
setores civis, no interesse superior de economia, de progresso e do bem-estar da 
Nagao. 

As tres armas, destarte, tern contribuido, eficiente e prodigiosamente, nas 
suas areas especificas, para o desenvolvlmento e a riqueza do Brasil. Dificil e 
dizer-se qual a prevalecente, a que merece os maiores louvores. Igualam-se no 
conceito, no entusiasmo e na gratidao do povo. Estas tarefas construtlvas, dia 
a dia, intensificam-se ao arrepio dos anseios gerais no sentido de recompor-se 
a estrutura social, economica, financeira politica e administrativa da nacionalidade, 
a fim de que possa adquirir o justo lugar na comunhao internacional, sem 
afastar-se, porem, das normas democraticas, que ja Ihe sao peculiares ao modo 
de viver. 

Assim foi possivel nos dias correntes assistir-se a uma transmudagao de 
sistema de governo, que contou, desde logo, com o apoio das gloriosas Forgas 
Armadas — Exercito, Marinha e Aeronautica —, sem maiores sobressaltos ou der- 
ramamento de sangue, propiciando no desfile de hoje um espetaculo esplendldo 
de civismo e amor patrio, qual o de se acharem em um palanque, reverencladas 
e aplaudldas, as novas e supremas autoridades do Executive Federal, na pessoa do 
eminente Chefe do Estado e do ilustre Presidente do Conselho de Minlstros. 

A Aeronautica — desbravadora dos espagos insondaveis — encerra brilhan- 
temente nos ceus do Brasil as cerimonias em louvor de seus gloriosos feitos. 
Com seus trinta anos apenas de trajetoria, ao lado das outras duas e seculares 
armas, ja escreveu, entretanto, paginas magniflcas de bravura e heroismo na 
historia nacional. 

Realga, contudo, nestes dias, a figura tutelar do pionelro, que, nas planxcies 
da Forga, nos seus ousados engenhos, decolando ou alteando-se, em toscas 
maquinas, iniciava a era da aviagao, fadada, em seu grandiloquente ideal, ao 
servigo pacifico da humanidade. 

Honra e gloria, pois, ao imortal Santos Dumont e a Aeoronautlca do Brasil! 
(Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador Quido 
Mondin. 
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O SR. GUIDO MONDIN — Sr. Presidente, Srs. Senadores, evidentemente nao 
vou justificar, desta tribuna, cada emenda que venho apresentando a Lei de 
Meios para 1962. No entanto, uma ha que quero ressaltar, porque ela pretende 
beneficiar o mais abandonado, talvez, e desconhecido dos municipios do Rio 
Grande do Sui — Sao Jose do Norte. 

Quando deputado federal, mais de uma vez, tive oportunidade de pleitear 
alguns bensficios indispensaveis a citada comuna gaucha e hoje, no Senado da 
Republica, retomo aquele trabalho, no ensejo que me da a elaboragao do orga- 
mento para 1962. 

Apresentei uma serle de emendas que dizem respeito a construgao de uma 
rodovia — o Municxpio de Sao Jose do Norte nao possui nenhuma rodovia —, de 
um aeroporto, de um entreposto de pesca, de uma escola agrxcola, de um hospital 
e recuperagao de areas na cidade-sede do Municipio, Tudo falta em Sao Jose 
do Norte. 

Lembrsmo-nos que no Municipio de Sao Jose do Norte nasceram Tamandaxe, 
Minotti, filho de Garibaldi, e outras personalidade.s da nossa historia. 

Sr. Presidente, sao, portanto, as reivlndicacdes que apresento para o muni- 
cipio gaucho a que me refiro. 

No intui o de promover o desenvolvimento sdcio-economico do Municipio 
de Sao Jose do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, e o conseqxiente bem-estar 
de sua populagao, reclama-se: 

1) Especial atengao do Governo da Uniao, atraves do Ministerio da 
Viagao e Obras Piiblicas, para a necessidade de conclusao imediata da 
rodovia iniclada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e cujas 
finangas nao permitem seja essa obra, indispensavel a economia de Sao 
Jose do Norte, terminada de imediato". 

Ressalto, Sao Jose do Norte e um municipio que nao tern estrada, caso 
in^dito, creio, no Brasil. 

"2) Efetiva presenga do governo central atraves do Ministerio da 
Agricultura e de seus orgaos tecnicos de assistencia. A falta de assistencia 
faz sentir seus efeitos, principalmente, na produgao ceboleira, ja que o 
Municipio de Sao Jose do Norte e o maior produtor de cebolas do 
mundo." 

Ao tempo do Imperio, Sao Jose do Norte era o maior produtor de trigo, 
exportando-o para o todo o Pais. Para corrigir essa deficiencia, deve ser realizado, 
julgamos, um piano de assistencia semelhante ao que foi feito para a produgao 
de cebolas do vale do Sao Francisco, atraves de convenio firmado entre a Uniao 
e os produtores. 

A titulo de reforgo da necessidade de atendimento do nosso pedido, cumpre 
lembrar que o Governo da Uniao se faz sentir, em Sao Jose do Norte, unicamente 
atraves de uma coletoria e de sete farois. Nada mais. 

Para demonsirar a urgencia da conclusao inadiavel da rodovia citada e de 
uma permanente assistencia tecnico-financeira no setor agropecuario do muni- 
cipio, apresentamos a seguinte justiflcativa; 

1. PRODUCAO 

O Municxpio de Sao Jose do Norte possui uma area de 3.995 km2, nem tooda 
habitavel, pois grande parte e tomada de areias, banhados e lagoas. Desenvolve-se 
como uma faixa de terra entre o oceano Atlantico, a leste, e a lagoa dos Patos, 
a oeste, com uma extensao aproximada de 240km e uma largura media de 18kra. 
Sao Jose do Norte conta com uma populagao de 26.470 habitantes, dos quais 2.210 
se locallzam na sede municipal, no extremo sul do municipio. 

Das areas cultivaveis, grande parte 4 destinada a cultura da cebola, principal 
produto, e do arroz. Cultivam-se ainda, em menor escala, batata-doce e inglesa, 
feijao e milho. 
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Para que se tenha ideia da produqao agricola do municipio, basta que se diga 
que, em 1959, foram colhidas 38.280 toneladas de cebola no valor aproximado de 
Cr$ 650.000.000,00, perfazendo 49% da colheita desse produto no Estado. No mes- 
mo ano foram produzidas 30.904 toneladas de arroz no valor de Cr$ 252.000.000,00, 
somando um total de 4,7% da produgao estadual. Ja no corrente ano, sem que 
fosse dotado da rodovia ora em estudo, Sao Jose do Norte aumentou sua produ- 
gao de cebola para 39.180 toneladas, no valor de Cr$ 1.175.000.000,00. 

E exatamente nesta comuna que ss verifica o mais alto valor da producjao 
agricola, por hectare, em relaqao aos demais 17 municiplos do literal: Cr$ 90.000,00 
por hectare. E por incrivel que pareqa, segundo o ultimo censo, a renda per capita 
do municipio atinge a clfra de CrS 70.000,00 — a maior do Brasil. 

2. PECUARIA 
Alem das culturas mencionadas, Sao Jose do Norte possui um rebanho bovino 

de 102.200 cabegas, no valor de Cr$ 71.540.000,00 com 14% para desfrute. Cite-se: 
158.200 cabegas de ovinos que representam, em la, 237.000 kg com um valor de 
Cr$ 16.600.000,00. Os bovinos representam 1,8% do rebanho no Estado e os ovinos 
1,5% do rebanho encontrado no Rio Grande do Sul. 

3 PEIXE 
O peixe exerce papel importante na economia do municipio. Entre 1958 e 

1959, na cidade de Rio Grande, sede do municipio vizinho, registrou-se um valor 
de Cr$ 221.000.000,00 em pescado bruto, sendo que 70% do mesmo era proveniente 
de Sao Jose do Norte. No ano de 1959, o produto da pesca industrializada do 
municipio atingiu a soma de CrS 44.120.000,00. 

Convem notar que todos esses produtos de Sao Jose do Norte sao exportaveis 
e exigem, para tal, melhores vias de escoamento, pois ha em todo o municipio 
apenas uma unica via natural e nem sempre transitavel: a prala. 

4. RENDA 
As rendas municipal, estadual e federal podem ser observadas pelo quadro 

a seguir: 
Renda 1956 1959 1960 

Municipal 5 milhoes 10,9 milhoes 14 milhoes 
Estadual 6 milhoes 18,8 milhoes 37 milhoes 
Federal: — A renda federal e, em grande parte, recolhlda em Porto Alegre e 

Rio Grande. Desde a existencla (1946) da Coletorla Federal na sede 
do municipio. a renda federal triplicou (de 1 mllhao para 3,2 milhoes). 

5. NIVEIS DE VIDA 

Em contraste com os dados da produgao estao os niveis de vida, que variam 
entre "pessimo e calamitoso", dando um quadro de conjunto de nao desenvolvi- 
mento, ou seja de uma comunidade em regresso. (Levantamento da SAGMACS, 
para a Comissao Interestadual da Bacia Parana—Uruguai). O concelto de "nivel 
de vida" compoe-se de 10 niveis parciais (sanitario, domestico, escolar, etc.). 
Destes 10,8 representam os mais baixos do Estado. Apenas o social e o civico 
encontram-se um pouco acima do minlmo desejado. 

6. CAUSA — CARENCIA DE VIAS DE TRANSPORTE E COMUNICAgOES 

A causa principal (e talvez unica) do prlmltivismo desta populagao encontra- 
se em seu isolamento. O municipio tern um contorno de 626km, dos quais 600 
constituem literal maritlmo e lagunar. 

A Lagoa dos Patos apresenta-se bastante rasa em toda a extensa costa de 
Sao Jose do Norte, dificultando a navegacao e principalmente a acostagem. Por 
incrivel que parega, o municipio nao possui uma unica estrada, exlstindo apenas 
"trilhos", que a toda hora sao atravessados por aguas mais ou menos profundas, 
deste modo, conseguem transitar pelo municipio apenas jlpes e camlnhoes, que 
devem contar com freqiientes atolamentos. 
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Exlstem duas linhas de onibus: uma de Sao Jos6 do Norte a Tavares; outra, 
de Porto Alegre a Mostardas. Os 30 km do trecho Tavares—Mostardas nao sao 
servldos por transportes coletivos. No verao, ambas as linhas funcionam duas 
vezes por semana; no Invemo, uma so vez, e quando possivel. Nao M nenhum 
outro meio de transporte de pessoas, nem por dgua nem por via a6rea. 

O munlciplo nao conta com aparelhos de rddio-amador, nao exlstindo, por- 
tanto, nenhum servl?o de rddlo ou telecomunlcagao. 

7. CONSEQOfiNCIAS 
a) a popula^ao estd conflnada ao local em que reside; 
b) a populaQao vlve em estado prlmltivo, nao por falta de recursos, mas por 

ausencla de motivagao; 
c) recursos de saiide inacessiveis a grande parte da populasao; 
d) elementos locals de instru^ao superior abandonam o munlciplo por falta 

de oportunldade; 
e) relutancia, por parte dos tdcnicos, em trabalhar no municipio; 
f) a estatistlca d falha. Exemplo dlsto i fato de o agente residlr em Rio 

Grande; 
g) o frete apresenta-se como principal problema do municipio. Para exem- 

plo, basta cltar que o frete rodoviarlo Porto Alegre—Mostardas, perfazendo um 
.otal de 210 km, e cobrado a razao de Cr$ 3,00 por kg, enquanto Porto Aiegrt— 
Sao Paulo, com 1.231 kms d cobrado a razao de Cr$ 4,00 por kg de mereadoria. 

8. NECESSIDADES DE RODOVIAS 
Para que se tenha noijao da economla a ser feita quando da construQao da 

rodovla em dlscussao, citamos os gastos com o transporte da cebola e do arroz. 
O transporte da cebola para Porto Alegre ou Rio Grande € cobrado A razao de 
Cr$ 3,00 por quilo. Dos dlstritos mais proxlmos destes centres, Cr$ 2,00, alcan- 
<;ando uma media, portanto, de Cr$ 2,50. O transporte de arroz, em vlrtude da 
quase totalldade da safra a ser escoada por via fluvial com frete inferior, mas 
acrescido de despesas de embarque, armazenagem e deslocamento para deposltos, 
tern seu prego flxado, aproxlmadamente, em Cr$ 1,50 por quilo. Computando-se, 
para efeito de calculo, a safra de 1959, teremos 38.280 quilos transportados a 
razao de Cr$ 2.50 e 30,904 quilos de arroz transportados a razao de Cr$ 1,50, atin- 
glndo um total dlspendldo em fretes da ordem de 142,056 milhoes de cruzeiros. 

A esta importancia acrescentem-se Cr$ 26.600.000,00 dispendidos com o trans- 
porte de adubos e combustivel, pagando o agrlcultor as mesmas taxas, jA enume- 
radas, para o transporte. 10.300.000 quilos de litres de combustiveis que devem 
chegar ao interior do munlciplo as custas do agrlcultor. 

Com a estrada e os portos a serem construidos, fatalmente estes mesmos 
fretes teriam seu custo reduzido para Cr$ 1,00 por quilo, em mddla, trazendo 
uma economla dlreta de Cr$ 72.872.000,00 por ano somente nos dois produtos 
mencionados, aldm de Cr$ 13.300.000,00 de economia no transporte de adubo e 
combustiveis, totallzando Cr$ 86.172.000,00 de economla que viria a refletlr-se 
no custo dos produtos. Esta economia poderia ser aplicada, perfeltamente, no 
aumento da produgao. 

9. CONCLUSAO t PRIMORDIAL, PORTANTO, PARA QUALQUER TRABALHO 
DE MEL1IORIA NO MUNICIPIO, DOTA-LO DE RECURSOS MINIMOS DE 
TRANSPORTE E COMUNICAgOES, A FIM DE: 

1. Garantir o escoamento da produ?ao; 
2. Veneer o prlmltivlsmo dos nivels de vida; 
3. Proporcionar recursos de saiide a toda a populagao; 
4. Posslbilltar o acesso e a movimentaQao de equipes de tdcnicos em 

todo o munlciplo; 
5. Incorporar o municipio ao Estado. 
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, as razoes desse conjunto de emendas. Nao 
apoio a forma atabalhoada com que somos Jevados a apresentar emendas ao 
Orgamento. Em cada oportunidade, vem a nossa lembranga as necessidades de 
nosso Estado, partlcularmente de certos municipios, como e o caso de Sao Jose 
do Norte. All se trabalha sem qualquer ajuda do Govemo, e sua populagao vive 
confinada a faixa estreita da sua formagao geografica, por falta de estrada,-. 

Lembro-me bem, nas visitas que fiz aquele municipio, da impressao que me 
causou o que pude observar. Por Isso, neste momento, quanto eu apreciaria 
saber que, apesar das dlficuldades, essas emendas serao aprovadas. Nao tenho 
diividas de que asslm ocorrera nesta Casa, mas dificilmente elas passarao na 
Camara dos Deputados, porque, no seu conjunto, elas Importam, em   
Cr$ 285.000.000,00. Entretanto, essa dotagao farla Sao Jos6 do Norte, municipio 
gaiicho abandonado, mas que trabalha e produz, voltar a sua antiga grandeza. 

Nao apelo, Sr. Presidente, para os meus nobres colegas, trago apenas ao 
seu conhecimento a situagao de Sao Jose do Norte, e o que esse municipio 
poderia representar, para a economia nacional, se atendldo atraves a aprovagao 
do grupo de emendas que apresentei ao Orgamento da Republlca. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cimha Mello) — Continua a hora do Expediente. 
Tern a palavra o nobre Senador Aloysio de Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Sr. Presidente, com uma semana de 

festivldades que culminaram no dia de ontem, a minha terra comemorou con- 
dignamente o jubileu episcopal do Cardeal da Silva Dom Augusto Alvaro, Arce- 
bispo da Bahla e Primaz do Brasil. 

fi uma gloriosa carreira sacerdotal. Comegada modestamente no Vlgararla- 
to da cidade do Recife, atingia, em 15 anos, o Arceblspado da Bahla e, final- 
men te ha pouco tempo, a dlgnidade do Cardinalato. 

Dom Augusto veio para a vida sacerdotal com uma vocagao que as suas 
virtudes privadas tornaram uma das afirmagoes mais inequivocas de fe e devogao. 

Fazendo, por um ato de justiga, este reglstro, interpreto os sentimentos da 
Bahla catolica e da sua sociedade. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Com prazer. 
O Sr. Lima Teixeira — V. Ex.® realmente interpreta o pensamento da 

Bahla, digno representante que e daquele Estado. Integrando tambem a ban- 
cada baiana associo-me a essa justa homenagem pols o Cardeal da Silva, que 
acaba de completar o seu jubileu, apresenta uma paglna viva de servigos pres- 
todos os nossos Estados. Neste instante, ao se referir V. Ex.® ao Cardeal Arce- 
bispo da Bahia, rememoro sua vida cheia de servigos prestados, nao so ao clero 
como ao Brasil. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Agradego a V. Ex.® a solldariedade que 
traz as minhas palavras, no testemunho de que aqul, realmente, estou expri- 
mlndo o sentlmento de uma grande parcela da Bahla em relagao ao seu Inslgne 
Arceblspo. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.® um aparte? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — Com muito prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — Creio que V. Ex.® poderia falar em nome dos 

catdlicos de todo o Brasil, porque Dom Alvaro Augusto 6 uma autorldade ecle- 
siastica que se impos nao somente ao seu Arcebispado, que ele gere catolica- 
mente e proporciona sua autorldade religiosa, mas da um exemplo de cultura, 
de dignidade, enfim de fe a todos os catolicos do Brasil. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO — E uma flgura, Sr. Presidente, assim 
merecedora do aprsgo do Pais e, partlcularmente, dos circulos catolicos que ve^m, 
sob os maiores testemunhos de respeito da coletlvidade em que vive, transcorrer 
os seus gloriosos cinqiienta anos da sua prlmelra investidura episcopal. 
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O biografo de Dom Augusto Alvaro, fara, amanha, justiga nao s6 ao sacer- 
dote como ao homem de qualidades publicas e civicas e, particularmente, a 
uma das mals autenticas eloqiifinclas que o pulpito brasilelro possulu. Ora- 
dor de extraordindrios recursos, que deu muitas vezes, naquela terra onde pre- 
gou o Padre Antonio Vleira, os atestados de quanta vale a palavra do homem 
para trazer as suas convicgoes os posslveis Increus ou descrentes. Nao tenho 
neste ensejo, para registrar no Senado esta data, senao que pedlr a V. Ex.a, 
Sr. Presidente, que, exprlmlndo os sentimentos aqui manifestos, se digne de dar 
conheclmento ao eminentlssimo Cardeal da Silva que nao passou despercebido 
ao Senado da Repiiblica a data festiva de seu jubileu episcopal. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Julgo-me feliz por estar, eventual- 
mente, na Presidencia do Senado. Decorre mlnha felicldade de ter, nesta oca- 
siao, o prazer de solldarlzar-me com as palavras que acaba de proferir o Sr. 
Senador Aloyslo de Carvalho, comemorando o jubileu de Dom Augusto Alvaro da 
Silva, em cujo colegio, em Recife, iniclei a mlnha educagao. 

Conhego, desde menlno, Dom Augusto Alvaro da Silva. Ele nao fol, para 
mlm, so o pregador de todas as horas, mas, alnda hoje, o exemplo da malor f6 
do Brasil. Sua carrelra episcopal, o seu triunfo decorrem da sua vocagao para a 
rellgiao catollca que, muito cedo, adotou. 

Conhecl-o humllde pdroco da Freguesia de Afogados, em Recife. Desde ai, 
venho acompanhando a sua vida e seguindo os seus exemplos. 

fi, pois, com prazer especial que, neste momento, defiro o requerimento de 
autorla do nobre Senador Aloyslo de Carvalho, certo de que interpreto os senti- 
mentos do Senado e da Federagao Brasileira, onde a rellgiao catolica alnda 6 
preponderante. 

Tern a palavra o nobre Senador Argemiro de Figueiredo, orador inscrito. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO — Sr. Presidente, ocupo a tribuna, 

hoje, apenas para formular apelo as autoridades federals. Isso vale dizer, Sr. 
Presidente, que poucas palavras terei de proferir. 

Em dias do ano passado, como bem conhece o Senado, por forga de lei do 
Congresso, foi federallzada a Universidade da Paraiba, nucleando as Faculdades 
entao exlstentes, que ja all trabalhavam em prol da educagao superior. Ao tem- 
po votou-se, Sr. Presidente, credlto especial destinado a pagamento aos profes- 
sores e demais servlgos decorrentes da federalizagao. 

Ocorre, entretanto, que ate estas horas nao foi ele liberado pelas autori- 
dades federals o que entrava o funclonamento normal da Universidade da 
minha terra. Esse fato, Sr. Presidente, gerou uma crise que, inlciada no ambito 
estudantll da Universidade, hoje se irradla por todos os centres de estudantes de 
todo o Estado. A estas horas todas as associagoes de classe, slndicatos, comer- 
ciantes, nucleos de atlvldades rurais, todos, tem-se dirigido as bancadas de 
representantes da Paraiba no Senado e na Camara dos Deputados sollcitando 
atuem no sentldo de resolver a crlse, pela liberagao da verba destinada a sua 
universidade. 

Sr. Presidente, tomei conheclmento desse fato, agora, ao receber no Senado 
inumeros telegramas nesse sentldo. Dentre eles, um do Magnifico Ritor da 
Universidade da Paraiba, que comunica sua vinda a esta Capital na prdxima 
semana, acompanhado do Govemador do Estado, de representantes da classe 
estudantll e de outras entidades interessadas na solugao de tao grave crise, se 
provldenclas nao forem tomadas pelo Poder Publlco. 

Hd dias, quando se falava na normallzagao dos servlgos da Universidade, 
estive pessoalmente com o Sr. Ministro da Educagao e Cultura e S. Ex.", atravds 
de documentos que me exlblu, adiantou que por parte do seu Minlstorio havlam 
sldo tomadas provldenclas visando d completa regularizagao da sltuagao. 

O embarago reside, Sr. Presidente — pelo que tenho conheclmento — na 
agao do Ministro da Fazenda, que, ate esta data, nao llberou a verba destinada 
aquele fim. 
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Os telegramas por mlm recebidos sao os seguintes: 

"Senador Argemiro de Figueiredo, 
Senado Federal — Brasilia, DF. 

Tenho o prazer de comunicar que uma comissao composta do Gover- 
nador, do Reitor, do Presidente da Assembleia, do Prefelto da Capital, 
de representantes dos orgaos estudantis, ira ao Rio e Brasilia a fim de 
obter das autoridades da Republica liberagao e pagamento integral das 
verbas da universldade. 

Convidamos incorporar-se a Comissao que ira a presenqa do Presi- 
dente da Republica e do Primeiro-Ministro. Viajaremos na semana vin- 
doura. — Saudagoes. a) Mario Moacyr Porto, Reitor." 

"Campina Grande — Noticias chegadas a este Estado informam que a 
IJniversidade da Paraiba esta na expectativa de receber apenas um sexto 
das verbas orgamentarias. O fato causaria vexames e destranstornos finan- 
ceiros ocasionando profundo debacle na normalidade das faculdades 
nucleadas na Universidade. Formulamos veemente apelo ao ilustre Sena- 
dor no sentido de conseguir junto ao Presidente da Republica, Minlstros 
Tancredo Neves, Walter Moreira Sales e Oliveira Brito providencias para 
pagamento integral das verbas. Respeitosas saudagoes ass) Jose Carlos 
Silva Junior, Presidente em exercicio da Federagao das Industrias." 

"Campina Grande — A Paraiba espera do Ilustre filho todo esforgo 
no sentido de conseguir do poder central o pagamento Integral das verbas 
da Universldade, possibilitando o funcionamento normal do ensino su- 
perior, grandemente prejudicado. Respeitosas saudagoes ass)Nivaldo Vieira 
Roque, Presidente do Sindicato da Industria de Extragao de 61eos Vege- 
tais e Animais do Estado da Paraiba." 

"Campina Grande — O Sindicato da Industria de Milho do Estado da 
Paraiba solicita do nobre conterraneo interceder junto ao Governo Fe- 
deral no sentido de liberar totalmente as verbas da Universidade da Parai- 
ba, evitando a paralisagao completa das escolas superiores do nosso Esta- 
do. ass) Joaquim Uak." 

"Joao Pessoa — Comunico ao ilustre parlamentar que assumi Presi- 
dencia da Casa do Estudante da Paraiba. Espero contar com valoroso 
apoio de V. Ex.a, a fim de solucionar a crlse por que passa nossa enti- 
dade. Encontra-se no Gabinete do Minlstro da Fazenda o piano de apli- 
cagao de oito milhoes de cruzeiros, ja autorlzados pelo Presidente da 
Republica sob n.0 204,731/61, cujo recebimento depende empenho de V. Ex.a 

e demals companheiros da bancada paraibana. Estou certo de que V. Exa 

fara tudo no sentido de ajudar esta iniciativa. Saudagoes ass) Sabino 
Ramalho Lopes, Presidente da CEP." 

"Campina Grande — O Sindicato de Industria Mecanica do Estado 
da Paraiba solicita de V. Ex.a envidar esforgos no sentido de conseguir 
a liberagao imediata do total das dotagoes da Universidade de nossa terra. 
Respeitosas saudagdes. ass) Geraldo Ribeiro Dias, Presidente." 

"Campina Grande — A ameaga de corte das verbas da Universidade 
da Paraiba prejudicara enormemente o ensino superior de nossa terra, 
razao por que solicitamos ajudar-nos nos apelos dirigidos ao Governo da 
Republica, no sentido de conseguir a liberagao total das dotagoes. Respei- 
tosas saudagoes. ass) Anthenor Martins Abreu, Presidente do Sindicato 
da Industria de Construgao Civil de Campina Grande." 

"Campina Grande — Estamos dirlgindo apelo ao Governo Federal no 
sentido de liberar as verbas totals da Universidade da Paraiba, sollcitan- 
do apoio do ilustre Senador em favor da justa reivlndicagao. Atenciosas 
saudagdes. ass) Pedro Sani, Presidente do Sindicato da Industria de Fla- 
gao de Tecelagem do Estado da Paraiba." 
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"Campina Grande — Nesta oportunidade, em que nosso Estado rei- 
vindica aos Poderes da Repiiblica o pagamento toted das verbas da Uni- 
versidade, temos certeza que do interesse de V. Ex.a muito dependera o 
exito da campanha. Respeltosas sauda?6es. ass) Clovis Matos Sa, Presl- 
dente do Slndicato da Industria de Extragao de Fibras Vegetais e Des- 
carogamento de Algodao de Campina Grande." 

Aproveito a oportunidade para pedir ao honrado Sr. Presidente da Republica, 
ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro da Fazenda a liberagao imedlata da 
verba. O caso da Universidade da Paraiba ja nao se restringe, como disse de 
comego, ao ambito escolar, pois se transformou em caso social, em caso de certa 
gravidade, perturbando, de algum modo, a vida em meu Estado pelas agitagoes 
diarias provocadas por estudantes, na capital e em algumas cidades do interior. 

A situagao e tal, Sr. Presidente, que me leva a formular este apelo aquelas 
autoridades federals no sentido de que resolvam prontamente o problema, Todos 
nos, que temos responsabilidade na vida econdmica deste Pais, conhecemos e jus- 
tificamos as medidas de restrigao que o Govemo tera que tomar para por freio 
ao surto inflacionarlo e, ao mesmo tempo, restaurar a ordem econdmica e finan- 
ceira. Justlflcamos, portanto, ate certo ponto, o corte de verbas destinadas a de- 
terminados servigos ou obras adiaveis, Nao se justifica, porem, data venia, que se 
restrinjam despesas, que se cortem verbas orgamentaiias ou creditos especiais 
votados para o funclonamento de hospitals, escolas e, sobretudo, de uma Univer- 
sidade nova que, uma vez federalizada, precisa ser fortalecida pela colaboragao 
eficiente do Govemo Federal, o maior responsavel pelo funclonamento da mesma. 

Era o que tlnha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Lima 

Teixelra. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, estou regressando de uma viagem 

ao Estado da Guanabara, onde, a convite da classe medlca, participei em um 
debate sobre os problemas que afligem, neste instante, nao so os medicos como 
os cirurgloes-dentistas e os engenheiros. 

Nao vim, porem, a tribuna propriamente tratar dos assuntos ali debatldos, 
mas das observagoes por mlm colhidas nos dias que passei na Guanabara, a respei- 
to do Govemo e do seu Gabinete. 

Nao sentl, nao verifiquei, nao observe!, por parte de quern quer que fosse, nem 
mesmo de integrantes das Forgas Armadas, qualquer preocupagao relativamente 
a situagao mllltar no Pais. O que preocupa o povo, realmente, e a ascensao vertl- 
ginosa do custo de vida. E nao e somente a classe operaria, nem tampouco a classe 
media que se preocupam com o problema. Mesmo os que tem bons proventos 
nao escondem sua inquietagao ante a alta exagerada do custo de vida, neste 
instante. 

Verifiquei, por outro lado, que a COFAP nao foi estruturada e a alta dos 
pregos contlnua desenfreada, sem nenhum controle, e sem que haja — essa a 
verdade — qualquer preocupagao de evltar o descalabro. Do modo como vamos, 
temos a impressao de que nao ha mais freio que possa conter a alta dos pregos, 
que ja comega a preocupar enormemente o povo brasileiro. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer. 
O Sr. Caiado de Castro — Desejo congratular-me com V. Ex.a Estou rece- 

bendo um pacote de cartas que refletem a preocupagao de varias camadas sociais 
do Estado da Guanabara em relagao ao elevadissimo custo de vida, sem nenhum 
controle. Pretendia mesmo ocupar a tribuna para falar sobre o assunto. Entre- 
tanto, diante da palavra de V. Ex.a, fico dispensado de faze-Io, como era meu 
desejo, para atender principalmente aquelas pessoas que apelam para mim, no 
sentido de que soliclte do Governo providencias relativamente A situagao no 
Estado da Guanabara. Ao mesmo tempo, trataria do problema de Brasilia, onde 
chegamos ao absurdo — e e preciso que o Govemo saiba disto! — de os supermer- 
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cados remarcarem os pregos das utilidades, procedimento, alias, proibido por lei!!! 
Mercadorias adquiridas a pregos antigos estao sendo vendidas em Brasilia, pelos 
supermercados, com pregos remarcados. Veja V. Ex.a a que ponto chegamos! Verifi- 
quei pessoalmente esses casos: fui convidado a ir ao supermercado e examinar 
produtos com pregos remarcados. Vi pregos antigos riscados e substltuidos pelos 
atuais. As alteragoes astronomicas sao de estarrecer. O mesmo se passa na Gua- 
nabara. A proposito, tenho cartas aqui de simples operarios, trabalhadores do meu 
Estado, e ate de um alto comerciante, todos apelando para que se ponha um 
paradeiro a sltuagao all reinante. Responderei a esses cidadaos que em Brasilia 
ocorre o mesmo, aqui com a conivencla do Governo. Os supermercados, se nao 
me falha a memoria, sao da Prefeitura. Cheguei ao ponto de encontrar, em Bra- 
silia, bananas a setenta cruzeiros a duzla! 

O SR. LIMA TE1XE1RA — E verdade! Que absurdo! 
O Sr. Caiado de Castro — Nunca pensei que fosse possivel chegarmos a esse 

ponto. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — fi escandaloso! 
O Sr. Caiado de Castro — Laranjas a cento e vinte cruzeiros a duzla. Este, o 

problema de Brasilia. E ja dlsse aos meus amlgos e eleitores da Guanabara que 
tenham um pouco de paciencia, porque acredito que nosso Presldente, o Sr. Joao 
Goulart. e o nosso intellgente, brilhante e dedlcado Prlmelro-Minlstro, Sr. Tan- 
credo Neves, procurarao resolver a situagao. Mas vou adiantar aos meus amlgos 
e eleitores do antigo Distrito Federal que, em Brasilia, a situagao e multo plor... 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Agradego a colaboragao de V. Ex.a, que reafirma 
o que eu vinha dizendo em relagao ao seu Estado, de onde recebeu correspondencia 
sobre o assunto. 

O Governo que ai esta, conta com meu apoio, mas ja que o Chefe da Nagao 
e o Presldente do meu Partido e, acima de tudo, um amigo meu, quero adverti-lo 
no sentido de que proceda com energia. O Sr. Janlo Quadros, a quem sempre 
combatl terrivelmente, desta tribuna, tlnha grandes defeitos, grandes! Entretanto 
— esta e a verdade — tinha autoridade. Chegou ate a criar, em nosso Pais, o 
complexo do medo. A despeito das criticas que daqui Ihe dirigi, reconhego que 
os despachos de S. Ex.a pelo menos servlam, nas horas dificels, de sofrimento do 
povo, como esperanga de que providencias serlam tomadas. 

O Governo atual conta, no seu Gablnete, com Deputados que tarn be m critica- 
ram terrivelmente o Governo passado, como eu o fiz. Ninguem criticou mais o 
Sr. Janlo Quadros do que eu; neste particular, nao cedo a palma a ninguem. 
For isso mesmo tenho autoridade para, como Senador que apola o Governo que 
ai esta, adverti-lo, para que proceda com energia na defesa doa interesses do povo, 
especialmente agora que assistimos um exagerado encareclmento do custo de vlda. 
Nao tenha o Governo medo de golpe militar. O Pa's jd eta suficlentemente pre- 
parado, com maturidade politica, para nao mais cogltar de golpe militar. Tenha, 
porem receio, isso slm, do sofrimento do povo, porque este e que deve preocupar 
o Governo. A pior crlse e a do estomago, e essa crlse preclsamos evltar, a todo o 
custo. Nao tenha o Governo receio de adotar medldas drasticas. Se assim acon- 
selharem as circunstanclas, como a que estamos vlvendo, deve o Governo adotar 
medidas energlcas, como por exemplo o congelamento dos pregos por um periodo 
de tres meses; com as medidas complementares de assistencia a produgao, seu 
barateamento e desenvolvlmento. Do contrarlo teremos a plor crlse — essa a 
verdade — a que resulta do sofrimento do povo com a elevagao dos pregos. 

Sr. Presldente, o comerciante, nos dlas que correm, perdeu o acanhamento. 
Vende hoje a mercadoria por um prego, e amanha com o acr&scimo de trlnta 
por cento. E um aumento desordenado, como se nao houvesse controle ou flscall- 
zagao do Governo, como se este deixasse o comerclo livre para elevar os pregos 
como bem entenda. Isso, portanto, e que e necessarlo evltar. 

Sr. Presidente, eis por que advirto nesta hora o Governo. Desejo, fago mesmo 
empenho, que o atual Governo consiga a prosperldade ao Pais; que o Conselho 
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de Mlnistros cumpra realmente com suas obrigagoes e deveres. Se porventura o 
Gablnete nao estlver cumprlndo seu dever nesta hora chela de vicissitudes, pego 
ao Presldente Joao Goulart que se antecipe a ele e adote medidas que demons- 
trem ao povo ser ele, realmente, aquele lider autentlco, chefe do trabalhismo e 
atento na defesa das nossas justas reivlndlcagoes. 

Sr. Presldente, multo satisfelto flquel ao ler, em um dos jornals do Estado 
da Guanabara, que o Sr. Presldente da Republlca havia se antecipado, em multas 
medidas, ao proprlo Gablnete, forgando ate solugoes de problemas que pendem 
de Imedlato atendimento. 

Falamos multo, aqul, em reforma agraria, em lei antltruste, em projeto de 
garantla e de credlto para os homens do campo, em Estatuto do Trabalhador, 
enflm, numa serle de medidas que devem ser adotadas. O Congresso Naclonal 
nao se cansa, atraves de seus representantes, de fazer apelos veementes. fi por 
este motlvo que lembro ao Presldente Joao Goulart, Inegavelmente um dos polltl- 
cos de prestlgio popular mals acentuado no Pals, que nao se descuide, pao se 
conforme com o que esta ocorrendo; que conclte o Gablnete e nao flque impres- 
slonado com as atrlbulgoes do Gablnete ou com suas proprlas atrlbulgoes, mas 
se preocupe sobretudo com o sofrimento do povo. Tome a dianteira na decretagao 
de certas medidas, uma vez que Sua Excelencla, elelto pelo regime presldenclalista, 
tern realmente o dlreito, assegurado pelo Ato Adiclonal n.0 4, de partlclpar dlre- 
tamente do proprlo Gablnete. Ficou-lhe a faculdade de nomear, e dela nao deve 
abrir mao. Ha declsoes que sentimos que demoram e problemas que precisamos 
ver solucionados, como o que se relaciona com o custo de vida. 

Presentemente, a COFAP esta sem freios, nao funclona. Estamos em sltuagao 
pior do que outrora. Nao existe a contengao dos pregos, e o fato e grave. 

Sr. Presldente, este apelo dlrljo ao Presldente Joao Goulart, no momento em 
que regresso do Estado da Guanabara, onde partlclpel, a convlte, de uma reunlao 
de medicos; e as apreensoes que trago, eu as transmlto ao Senado. 

Conflo multo no Presldente Joao Goulart e tambem no Prlmelro-Mlnlstro 
Tancredo Neves. Espero que Suas Excelencias nao deixem a opinlao publica com a 
impressao de que o Governo esta parado, mas sim que e Govemo atuante. E ele 
preclsa atuar mals do que nunca neste Instante, quando o Sr. Janlo Quadros 
se encontra no exterior. Com um Govemo atuante na solugao dos problemas 
do povo, o Sr. Janlo Quadros flcara esquecldo, mas se este Governo se mostrar 
indlferente a sorte do povo e ao seu sofrimento, tudo aqullo que o ex-Presldente 
da Republlca dlsse, e nao correspondla a realldade, Inclusive que delxara o cargo 
sob pressao, poderi fazer crer ao povo que era verdade, que S. Ex.a tlnha razao, 
que nao era posslvel governar o Pals. E at6 nos outros, do Congresso Naclonal, 
poderemos ser Incluldos nessas crltlcas. 

Por todas essas razoes, chamo a atengao do Governo, no sentido de que atue 
com mals energia, tome algumas medidas, Inclusive o congelamento dos pregos, 
pelo menos por um perlodo de tres meses — torao a sugerir — para que os explo- 
radores, os que vivem da mlseria do povo, possam ter os seus negocios investi- 
gados e sejam contidos na sua ganancia de lucros escandalosos. 

Nos dlas que correm nao ha quern se conforme com o lucro de dez, qulnze ou 
vlnte por cento. Qualquer mercadoria e vendlda da manelra mals estuplda, — 
estiiplda sim, — com aumentos de trinta, quarenta e clnqiienta por cento, fi 
precise um Governo forte para impedir tals abusos e contrlbulr para que tenham 
um paradeiro as preocupagoes que afligem o povo. Porque o povo esta realmente 
alarmado. Sentimos e percebemos isto. Saldos de uma crlse, entramos numa fase 
de esperanga. O Governo preclsa agir para nao decepcionar. Nota-se, entretanto, 
que os nossos dirlgentes nao tern agido com energia. Medidas de emergencla 
deverlam ser tomadas, ate mesmo para que, quando chegar a hora do plebiscite, 
nao venha o povo a derrubar o atual regime pela descrenga de que se sente 
possuldo na primelra fase, em que o parlamentarismo deveria dar prova evidente 
de sua capacldade reallzadora. 
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£ ao Gabinete, sobretudo, que impoe, neste instante, atentar para os proble- 
mas do Brasil, resolvendo-os. Falo com autoridade por ser um Senador que apdla 
o atual Govemo. Mas por apoia-lo e que estou advertindo-o. E mais autoridade 
tenho porque falo com isenqao de animo. 

Este, Sr. Presidente, o apelo que trago depois do meu regresso do Estado da 
Guanabara que tambem passa por serias dificuldades. O Presidente Joao Goulart 
deu ha poucos dlas uma prova de atenqao para com o Estado que servlu de sede 
ao Governo, e ao qual estamos, de certo modo, presos por laqos afetivos, e que 
reclama colaboraqao de Senadores de todos os Partidos. 

Feliclto a S. Ex.a pela sua atitude elevada, concedendo um credito que fol 
conslderado apreclavel para a soluqao dos problemas do Estado da Guanabara. 

O que desejamos todos, Sr. Presidente, e um govemo forte, que atenda as 
relvindicaqoes populares e nao permlta o avanqo dessa onda de inquietaqao que 
todos sentimos. Que o Prlmeiro-Mlnlstro Tancredo Neves de uma demonstragao 
inequlvoca de defesa dos Interesses do povo, mormente na contengao dos preqos. 
Ha desabalada carreira na ascensao do custo de tudo, ate mesmo da produgao. 
fi exatamente na produgao que se nota o mais alto custo. Reltero, flnallzando, este 
apelo ao Presidente Joao Goulart: Se o Gabinete nao tomar provldencias, nao 
fique S. Ex.a Indlferente; antecipe-se a ele e de prova, como grande llder popular 
que e, de que seus sentimentos se coadunam com os sentimentos do povo. 

Estou certo, tambem, de que o Prlmeiro-Mlnlstro Tancredo Neves levara em 
conta mlnhas conslderagoes, pois sao elas fruto de observagoes feltas nos melos 
populares, em mlnha vlslta ao Estado da Guanabara. 

Era o que tinha a dlzer. Sr. Presidente. (Muito bem.) 
Durante o discurso do Sr. Lima Teixeira. o Sr. Cunha Mello deixa 

a Presidcncla, assumindo-a o Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Flguelredo) — Esta flnda a hora do 

expediente. 
O Sr. Saulo Ramos — Pego a palavra, para explicagao pessoal. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tem a palavra o nobre 

Senador Saulo Ramos. 
O SR. SAULO RAMOS — Sr. Presidente, levo ao conhecimcnto de V. Ex.a e 

de meus ilustres pares, telegrama que me fol dirigido, nos segulntes termos: 
"A Assembleia Leglslativa do Estado de Santa Catarina, por proposta 

do Deputado Olive Caldas, soliclta o apoio de V. Exa ao Projeto 
n.0 133.756, que visa Inclulr nas franqulas postals telegraflcas, de que 
gozam os membros do Congresso Naclonal, os deputados estaduals, o qual 
ja conta parecer favoravel da Comissao de Justiga da Camara. Cordials 
saudagoes. Deputado Walter Roussena, presidente em exerclcio." 

Sr. Presidente, o projeto, por certo — e tudo indica — sera aprovado na outra 
Casa do Congresso e merecera a simpatia dos Srs. Senadores. Nada mais justo que 
essas franqulas telegraflcas estejam ao alcance dos Srs. Deputados que melhor 
poderao desemoenhar os seus mandatos. Antecloadamente declare que votarei a 
favor do projeto quando este aqul chegar. (Mnlto bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Sobre a mesa requerimen- 
to, cuja leitura sera feita pelo Sr. l.0-Secretario. 

fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.® 406, DE 1961 
Sr. Presidente: 
Considerando que o "Dia de Todos os Santos" e o de "Finados", este ano, 

caem nos primeiros dlas da semana; 
Considerando que serd, por esse motive, quase Impossivel haver numero na 

segunda e terga-feiras, pois e da tradigao brasileira homenagear seus mortos 
queridos. 
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Requeremos, nos termos do art. 212, n.0 II, alinea g, do Regimento Interno, 
nao haja sessao nem expediente na Secretaria de 30 do corrente ao dia 3 de no- 
vembro proximo. 

Sala das Sessoes, 23 de outubro de 1961. — Caspar Velloso — Ary Vianna — 
Ovidio Telxelra — Joaquim Parente — Lima Teixeira — Saulo Ramos — Aloysio 
de Carvalho — Mathias Olympio — Guide Mondin — Daniel Krieger — Heribaldo 
Vieira — Jorge Maynard — Fernando Tavora — Vivaldo Lima — Caiado de 
Castro — Argemiro de Figueiredo — Menezes Pimentel — Fausto Cabral. 

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

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 407, DE 1961 

Sr. Presidente: 

Nos termos do art. 212, letra y, do Regimento Interno, requeiro transcriqao 
nos Anais do Senado dos seguintes documentos; 

  Aviso n.0 58, baixado em data de hoje pelo Sr. Ministro da Aero- 
nautica, sobre o "Dia do Aviador"; 

 Saudagao proferida pelo Sr. Ministro da Marinha, em nome dessa 
Corporagao e do Exercito Nacional, nas cerimonias comemorativas do 
"Dia do Aviador"; 

  Agradecimento da mesma saudagao, pelo Sr. Ministro da Aero- 
niutica. 

Sala das Sessoes, 23 de outubro de 1961. — Daniel Krieger — Mem de Sa 
  Caspar Velloso — Vivaldo Lima — Fernandes Tavora Ovidio Teixeira — 
Aloysio de Carvalho — Lobao da Silveira — Menezes Pimentel — Caiado de 
Castro — Joaquim Parente — Lima Teixeira — Cunha Mello Mathias Olympio. 

PUBLICACAO FEITA DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO 
N.0 407, DE 1961, DO SR. DANIEL KRIEGER E OUTROS SENHORES 
SENADORES. 

AVISO N » 58, DO SR. MINISTRO DA AERONAUTICA 

Ministerio da Aeronautica — Gabinete do Ministro — Brasilia 

Seqao de Relagoes Piiblicas 
Setor de Imprensa 

Noticiario da Aeronautica 

Para publlca?ao no dia 23 de outubro 

Ao ensejo das comemoracoes do "Dia do Aviador", o Senhor Ministro da Ae- 
ronautica balxou o Aviso n® 58/GM2, de 23 de outubro de 1961, ao Ministerio 
da Aeronautica; 

Meus camaradas: 

Ao comemorarmos hoje o "Dia do Aviador" em homenagem ao feito glorioso 
do nosso Patrono Santos Dumont, que a 23 de outubro de 1906, tanto honrou 
e glorificou a Patria brasileira, sentimos a responsabilidade e a grandeza da 
missao que o herol nos legou. 

Repousa em nossos ombros deveres que serao cumoridos, sem vnedir sacrificlo, 
para que a Aerondutlca proporcione ao Brasil, nessa fase decisiva de sua vlda 
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republicana, todo o seu esfor?o como instrumento poderoso de progresso e de 
ordem. 

Hoje, no limiar da era espacial, que colhe o mundo estremecido pelo desas- 
sossego social e pelas diferenciagoes economicas, devemos buscar nos exemplos 
de nossos antepassados as forgas para o cumprimento da nossa missao. 

Para isso e nossa determinagao utilizar a experiencia e a capacidade demons- 
tradas na manutengao do Correio Aereo Naclonal que interliga os mais longinquos 
pontos do territorio de nossa Patria, nos servigos da Aviagao Comercial em cons- 
tante evolugao, e na construgao de Brasilia. 

fi certo que, nesse sentido, os exemplos de todos os povos nos servirao de 
ensinamentos e nos estimularao nas nossas realizagoes. 

O constante desenvolvimento das ciencias, o dluturno aprimoramento da tecni- 
ca e os renovados problemas logisticos da Aeronautica, exigem o maximo de nossa 
capacidade profissional, nao deixando, honestamente, lazeres para atividades 
outras que nao as da aviagao. 

Paralelamente aos nossos afazeres diarios, ha todo um esforgo intelectual na 
difusao e na defesa de principios e concepgoes peculiares a mentalldade dos 
aviadores. 

O poder aereo, uno e indivizivel para o desenvolvimento harmonico da aviagao 
nacional, que a sabedoria politica de Salgado Filho soube estabelecer e sustentar 
entre nos e, hoje em dla, uma bandeira que a Aeronautica deve guardar e 
defender, para ser entregue, imaculado aos nossos descendentes, os futures 
astronautas do Brasll. 

De modo especial, a nos da Forga Aerea, compete fazer dos deveres militares 
um sacerdocio, baseado na obedlencla aos principios da hlerarqula e discipllna. 
Somente assim poderemos nos congregar irmanados nas equipagens, dentro das 
esquadrilhas e em torno dos misteres especializados de nossa proflssao. 

Estes sao, em sintese, os pontos sobre os quais desejavamos fixar a atengao 
de todos para meditagao. 

Neste dla festive, ao formularmos os votos de fellcldade a familla aeronau- 
tica, pedimos a Deus que nos ampare e que nos guie evn nossos propositos de bem 
servir ao Brasil servindo & Aeronautica brasileira. — Major-Brigadeiro Clovis 
Monteiro Travassos, Ministro da Aeronautica. 

SAUDAQAO PROFERIDA PELO SR. MINISTRO DA MARINHA 
Excelentissimo Senhor Ministro da Aeronautica: 
A Marinha muito se honra por Ihe caber interpretar, neste dia de festa para 

a Aeronautica brasileira, os sentimentos de respeito e de admiragao seus e dos 
camaradas do Exercito nacional. 

A cerimonia. como a que ora se realiza, poderia ter, em clrcunstancias outras, 
menor repercussao. Neste instante, contudo, quando a Nagao sobrevive, com lampe- 
jos de excepcional amadurecimento, a um dos mais fortes impactos que Ihe foi 
dado enfrentar, a nossa presenga e a nossa solidariedade visam a enaltecer e a 
dar publica demonstragao da sdlida e indestrutivel uniao em que nos dispomos 
a viver — fortalecidos na compreensao de nossos deveres constitucionais e na 
convicgao democratica que nos anima — dispostos, mais do que nunca, a manter 
o clima de seguranga e tranquilidade que a Nagao necessita para a breve solugao 
de seus magnos problemas. 

Nao constituimos uma casta nem pretendemos exercer fungoes de tutela nos 
destinos politicos da Nagao. Somos produto, todos nos, da mesma massa homo- 
genea de brasileiros, com as qualidades e defeitos que nos sao prdprios, com a 
simplicidade de atitude que nos e caracteristica, com a ansia de liberdade que 
nos e inata. 
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A fonna?ao milltar nao nos roubou o amor a democracia, antes, disclplinou-a 
e a enrijeceu; nao esmaeceu a f6 inabalavel que ilumina nossos coragoes quanto 
ao futuro de gldrias que se reserva k nossa Patria, antes fortaleceu-a e a emoldurou. 

A formagao intelectual e tecnica que a Nagao nos custeou, com sacrificios 
que temos de reconhecer, nao nos transformou em feitores do povo, em deten- 
tores exclusivos da verdade, em mandatarios fantasioros da vontade popular. Deu- 
nos, ao contrario, uma gama imensa de deveres que temos de cumprir ate ao 
sacrificio, sem egoismos, sem vaidades, sem divergencias estereis, mas com serena 
comprecnsao, com exemplar dedicagao, com fraternal entendimento. 

Voltados para as tarefas que nos incumbe executar, preocupados com o prepare 
tdcnico-profissional de nossos homens, com o progresso material de nossas Forgas 
Armadas e com a sua integragao nas forgas vivas do desenvolvimento nacional, 
estaremos vigilantes, todavia, contra os extremismos, tao distanciados por suas 
raizes ideoldgicas, mas tao estreitamente vinculados, pelas missoes impatridticas, 
a que se propoem, de subtrair antes que somar, e de dividir antes que multiplicar. 
Nossa missao, na conjuntura que o Pais atravessa, e combate-los de frente, sem 
falsidades e sem subterfiigios, cooperando, com o nosso esforgo construtivo, com 
o ardor de nosso patriotismo, com a grandeza de nosso excelso ideal de servir, 
para que os dias de amanha sejam mais felizes, mais prdsperos e mais risonhos. 

Somos apologistas do trabalho e da virtude, da lealdade e da honra, da igual- 
dade, perante a lei e perante a consciencia dos homens. dos humildes e dos poten- 
tados, e convictos da eterna vitdria da verdade sobre a mentira, da liberdade sobre 
a opressao, do amor sobre o ddio. 

Unidos fraternalmente, comungamos hoje e comungaremos sempre dos mesmos 
ideais e das mesmas alegrias, glorificando os herdis e os grandes brasileiros que, 
como Santos Dumont, em sendo patrono da jovem e imbativel Aeronautica brasi- 
leira, d, tambdm, orgulho legitimo do Exdrcito e da Marinha nacionais. 

Os Soldados e Marinheiros do Brasil estao certos, Excelentissimo Senhor 
Ministro, de que os aviadores, que tao alto conduzem a Bandeira Pdtria, hao de 
perenemente levar, junto a seus coragoes brasileiros, os sentimentos que hoje 
traduzimos, a fe que neles depositamos e a confianga inquebrantavel, que mani- 
festamos, no porvir de sua gloriosa corporagao. 

AGRADECIMENTO DO SR. MINISTRO DA AERONAUTICA 

A Aeronautica agradece, profundamente sensibilizada as honrosas referencias 
que Ihe fez a gloriosa Marinha brasileira atraves da vibrante palavra de V. Ex.a, 
Sr. Ministro Angelo Nolasco de Almeida. 

Neste momento em que comemoramos o Dia do Aviador, em homenagem 
ao nosso insigne patrono, evocamos a memdria gloriosa de Tamandare e Caxias 
a ela associando a de Santos Dumont, como a mais alta expressao de confrater- 
nizagao das Forgas Armadas. 

Na histdria de nossa vida republicana, como na do Imperio, as Forgas Armadas 
sempre tiveram papel destacado na defesa da ordem legal, consubstanciada no 
regime democratico que orienta a vida da Nagao. 

Dentro desse principio, que nao deve sofrer mutagdes, esta a Forga Aerea 
Brasileira determinada a confirmar a histdria dos nossos antepassados, irmanada 
a Marinha e ao Exdrcito. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — O requerimento que acaba 
de ser lido, nos termos do Hegimcnto Interne, sera votado no final da Ordem 
do Dia. 
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Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Votagao, em discussao linica, do Projeto de Lei da Camara n.0 Ill, 
de 1961 (n.0 38, de 1959, na Casa de origem), que concede ao Institute 
Brasileiro de Investigagao da Tuberculose o auxilio de Cr$ 50.000.000,00, 
para a construcao de um Hospital de Cirurgia Tor&uca (incluido na Ordem 
do Dia em virtude da dlspensa de intersticio, concedida na sessao ante- 
rior, a requerimento do Sr. Senador Aloislo de Carvalho), tendo 
PARECERES FAVORAVEIS (sob n.0s 583 e 584, de 1961) das Comissoes: 

— de Saude Piiblica e 
— de Finan^as. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — A discussao do projeto em 
apre?o foi encerrada na sessao de 2 do corrente mes, nao tendo sido votiado por 
falta de numero. Deixa de ser votado igualmente na presente sessao, pelo mesmo 
motivo. (Pausa.) 

Em discussao o requerimento lido na bora do Expediente. 
O SR. MEM DE SA — Peqo a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Em face da soiicitaQao do 

nobre Senador Mem de Sa, fica, nos termos do Regimento, adiada a discussao 
e votagao do requerimento para a prdxima sessao. 

Nao ha oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, encerro a sessao designando, para a prdxima, 

a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votagao, em discussao unica, do Projeto de Lei da Cfimara n.0 Ill, de 1961 

(n.0 38, de 1959, na Casa de origem), que concede ao Institute Brasileiro de Inves- 
tigagao da Tuberculose o auxilio de Cr$ 50.000.000,00, para a construgao de um 
Hospital de Cirurgia Tordxica (incluido na Ordem do Dia em virtude de dispense 
de intersticio, concedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Aloisio 
de Carvalho), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS (sob n.0s 583 e 584, de 1961) das Comissoes: 
— de Saude Piiblica e 
— de Finangas. 

2 
Discussao unica do Requerimento n.0 47, de 1961, do Sr. Daniel Krieger e 

outros Srs. Senadores, solicitando a transcrigao, nos Anais do Senado, de documen- 
tos referentes is comemoragoes do "Dia do Aviador". 

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



192.a Sessao da 3.a Sessao Lcgislativa da 4a Legislatura, 
em 24 de outubro de 1961 

PRESIDiNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — Zacharias 
de Assumpcao — Lobao da Silveira — Eugenio Barros — Lefinidas Mello — Ma- 
thias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral — Femandes Tfivora — Mene- 
zes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo Femandes — Dix-Huit Rosado — 
Argemlro de Figueiredo — Joao Arruda — Jarbas Maranhao — Lourival Fontos — 
Jorge Mavnard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio 
de Carvalho — Ary Vianna — Paulo Femandes — Arlindo Rodrigues — Caiado 
de Castro — Gilberto Marinho — Milton Campos — Lino de Mattos — Lopes da 
Costa — Alfl Guimaraos — Gasnar Velloso — Saulo Ramos — Irineu Bomhausen 
— Daniel Krieger — Mem de Sd — Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenqa aeusa o comna- 
recimento de 43 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declaro aberta a sessao. 

Vai ser lida a ata. 

O Sr. Mathias Olympio. 1.0-Suplente, servindo de 2.0-Sccretario. pro- 
cede i leitura da ata da sessao anterior, que, posta em discussao, 6 sem 
debate aprovada. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo, 3.0-Secretario, servindo de 2.°, le o 
seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Sr. Presldcntc da Repiiblica, de 20 do mes em curso, nos seguintcs termos; 

MENSAGEM 
N.0 234, DE 1961 

(N.0 de origem 547) 

Senhores membros do Senado Federal: 

De acordo com o preceito constitucional, tenho a honra de submeter a apro- 
vagao de Vossas Excelencias a designagaq que desejo fazer do Senhor Jorge Emi- 
lio de Sousa Freltas para exercer a fungao de Embaixador Extraordinario e Ple- 
nlpotencidrio do Brasil junto ao Govemo da Turquia. 

Os m^ritos do Senhor Jorge Emillo de Sousa Freitas, que me induziram a 
escolhe-lo para o desempenho dessa elevada fungao, constam da anexa infor- 
magao do Minlst^rio das Relagoes Exteriores. 

Brasilia, 20 de outubro de 1961. — Joao Belchior Marques Gonlart — Tancredo 
Neves. 
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CURRICULUM V1TAE DO 
EMBAIXADOR JORGE EM1LIO DE SOUSA FREITAS 

1. Nascido no Rio de Janeiro, em 28 de novembro de 1901. Bacharei em Direito 
pela Faculdade do Rio de Janeiro, em 1924. Curso Superior de Guerra, da Escola 
Superior de Guerra, em 1951. 
2. Ingressou na carreira como Consul de 3.a classe, em 1931; Consul de 2.a 

classe, por merecimento, em 1933; Primeiro-Secretarlo, por mereclmento, em 
1941; Ministro de Segunda Classe, por merecimento, em 1949; Ministro de Pri- 
meira Classe, em 1961. 
3. Durante sua carreira, exerceu as seguintes fungoes; Segundo-Secretario na 
Embaixada em Washington; Primeiro-Secretario na Embaixada em Havana; 
Consul Geral em Hamburgo. 
4. Alem dessas fungoes, o Embaixador Sousa Freitas exerceu ainda as seguintes; 
Adido ao Gabinete do Ministro Osvaldo Aranha, Chefe da Secretaria do Conse- 
Iho de Imigragao e Colonizagao, de 1939 a 1941. Nomeado Segundo-Secretario da 
Embaixada Especial do Brasil as Comemoragoes dos Centenarios de Portugal, 
em 1940. Auxiliar de Gabinete do Ministro Osvaldo Aranha, de 1939 a 1942. Secre- 
tario da Comissao de Recepgao a Embaixada Especial de Portugal, em 1941. Pri- 
meiro-Secretario da Missao Especial do Brasil as Comemoragoes do 1.° Centena- 
rio da Independencia da Republica Dominicana, em 1944. Primeiro-Secretario, 
em Missao Especial, a posse do Presidente da Republica de Cuba, em 1944. Chefe 
da Dlvlsao de Material, em 1950. Asslstente do Comando da Escola Superior de 
Guerra, em 1952. Vlce-Presldente da Comissao Naclonal de Asslstencia T6cnlca, 
em 1955. A disposigao do Senhor Osvaldo Dorticos Torrado, Presidente da Repu- 
blica de Cuba, durante sua visita ao Brasil, em 1960. 
5. O Embaixador Sousa Freitas, que se encontra atualmente em Hamburgo, 
e indicado para exercer a fungao de Embaixador Plenlpotenciario e Extraordina- 
rio do Brasil junto ao Govemo da Turqula. — Jorge d'Escragnolle Taunay, 
Chefe interino, da Divisao do Pessoal. 

(A Comissao de Relagoes Exteriores.) 

PARECERES 
PARECER 

N.0 615, DE 1961 
Da Comissao dc Relag5es Exteriores sobre o Rcquerimcnto n.0 134, 

de 1961, solicitando a convocagao do Sr. Ministro das Relagoes Exterio- 
res, a fim de fazer exposigao sobre a politica exterior do Brasil, com 
reiagao aos paises do Bloco Sovietico. 

Relator: Sr. Ruy Palmeira 
Apresentou o nobre Senador Jefferson de Aguiar, em 10 de maio proximo 

passado, o presente Requerimento, em que, de conformidade com preceito da 
Constituigao e disposigao regimental, solicita o compareclmento do Sr. Ministro 
das Relagoes Exteriores, a fim de fazer exposigao sobre a politica intemaclonal do 
Govemo, especialmente com reiagao a Russia, Cuba, China comunista, Bulgarir., 
Rumania, Albania, Hungria, Polonia, luguslavia e Tchecoslovaquia. 

Anexo ao Requerimento foi encaminhado um outro do ilustre Senador Vival- 
do Lima, solicitando sobre ele audiencia desta Comissao. 

A materia esta superada em virtude da exposigao feita perante o Senado 
pelo titular da Pasta das Relagoes Exteriores, em 7 do corrente mes. 

Nestas condigoes, propomos o arquivamento do Requerimento em exame. 
Sala das Comissoes, 5 de junho de 1961. — Vivaldo Lima, Presidente — Rul 

Palmeira, Relator — Joao Mendes — Daniel Krieger — Heribaido Vieira — Mene- 
zes Plmentel. 
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PARECER 
N." 616, DE 1961 

Reda^ao final do Projeto de Resolugao n.0 38, de 1961. 

Relator Sr. Menezes Pimentel 

A Comissao apresenta a redagao final (fl. anexa) do Projeto de Resolugao 
n.0 38, de 1961 que suspende a execugao da Lei n.0 53, de 22 de novembro de 1948, 
do Municipio de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala das Comlsoes, 23 de outubro de 1961. — Lourival Fontes, Presidente — 
Menezes Pimentel, Relator — Daniel Krieger. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 616, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Resolugao n.0 38, de 1961. 

Fago saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, 
letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUGAO N.0 , DE 1961 

Suspende a execugao da Lei n.® 53, de 22 de novembro de 1948, do 
Municipio de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 1.° — E suspensa a execugao da Lei n.® 53, de 22 de novembro de 1948, 
do Municipio de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do Sul, por inconstitucio- 
nalidade, nos termos da decisao definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal, em 28 de agosto de 1958, no Recurso Extraordinario n.® 43.189. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 

PARECER 
N.® 617, DE 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga sobre o Projeto de Lei da 
Camara n." 51, de 1961 (n.® 2.490/60, na Camara), que cria o Instituto 
de Prcvidencia dos Congressistas. 

Relator: Sr. Lourival Fontes 

O presente projeto, de autoria do ilustre Deputado Padre Arruda Camara, 
cria, como orgao supervisionado pelas Mesas da Camara e do Senado, o Instituto 
de Prevldencla dos Congressistas (IPO, com personalidade juridica, autonomla 
adminlstrativa e patrlmonio proprio, com sede e foro na Capital do Pais. 

Do Instituto serao segurados obrigatorlos todos os atuais parlamentares e 
os que no future forem eleitos, independentemente de idade e de exame de 
saiide. 

Tambem os ex-congressistas poderao contribuir para o IPC, ficando, porem, 
sujeitos a um periodo de carencia de oito anos, para os efeitos dos beneficios, 
mas Ihes sendo facultado recolher de uma so vez as cotas correspondentes a 
esse prazo, para imediato gozo dos beneficios. 

O congressista tera direito a pensao se houver cumprido no minimo oito 
anos de mandate; se, no termino do mandate, nao houver completado o prazo 
supra, ser-lhe-a concedido um auxilio durante seis meses, correspondente a 
pensao devida aos demais casos. 

Aos parlamentares no exercicio do mandate a epoca em que entrar em vigor 
esta lei, bem como aos que, no futuro, nao se reelejam, sera facultado continua- 
rem a contribuir at6 ultrapassarem as cotas relativas a oito anos, ou receber 
suas contribuigoes recolhidas, acrescidas dos juros pagos pelo Banco onde sao 
feitos os depositos do IPC. 
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A receita do IPG constituir-se-4 de: 
a) contribuigao dos associados, no valor de 10% sobre os subsidies 

fixos, descontada em folha; 
b) contribuigao da Camara respectiva, correspondente a percenta- 

gem de 10% sobre a parte fixa dos subsidies dos congressistas, verba a 
ser incluida anualmente no Orgamento do Poder Legislativo; 

c) saldo das diarias descontadas dos congressistas que faltarem as 
sessoes; 

d) juros e lucros auferidos pelo Instituto; 
e) doagoes e legados. 

As contribuigoes serao recolhidas mensalmente ao Banco do Brasil ou a 
Caixa Economica Federal, pelos Presidentes das duas Casas do Congresso. 

Aos contribuintes do IPG serao concedidos os seguintes beneficios: 
a) pensao aos ex-congressistas, proporcional aos anos de mandate, 

a razao de 1/30 por ano, nao podendo ser inferior a quarta parte do sub- 
sidio fixo nem a ele superior, mas sempre subordinada ao recolhimento 
das contribuigoes correspondentes a oito anos; 

b) em caso de morte, pensao correspondente a cinquenta por cento 
da que caberia, na epoca do falecimento, ao contribulnte; 

c) pensao integral ao congressista invalidado por acidente em servi- 
go ou por molestia incuravel ou contaglosa, qualquer que seja o tempo 
de mandate; 

d) seguro de vida coletivo em favor de todos os congressistas, ate 
o maximo de Cr$ 500.000,00. 

A pensao sera reajustada sempre que houver alteragao no valor da parte 
flxa do subsidio e nao excluira a percepgao de proventos da aposentadorla e 
quaisquer outras pensoes ou beneficios. 

A administragao do IPG sera constituida de um Presidente, eleito anualmente 
por uma das Casas do Congresso, em Conselho Deliberative e um Tesoureiro, 
sendo todas as fungoes do IPG exercidas gratultamente. 

Sempre que o beneficiario se investir em mandate legislativo remunerado 
para qualquer das Casas do Congresso ou em fungao publica remunerada, per- 
dera o direito ao recebimento da pensao, durante o exercicio do mandate ou do 
cargo publico, e, findo o mandate ou deixando o exercicio do cargo publico, 
far-se-a o reajustamento da pensao em razao do tempo em que haja o bene- 
ficiando integrado o Congresso Nacional. 

, ^ Proposigao e de iniciativa da Comissao de Constltuigao e Justiga da 
Camara, que a justificou alegando os seguintes principals motives; 

a) sd os membros do Poder Legislativo nao tem direito algum a 
aposentadorla nem a delxar pensao as suas familias; 

b) um parlamentar que dedicou sua vlda intelra ao servlgo do povo 
nao tem seguranga alguma para sua velhlce, nem para sens herdeiros, 
malgrado muitas vezes ter abandonado sua profissao; 

c) o Congresso tem recorrldo a conoessao de pensoes especlals a 
legisladores velhos e pobres, e, em caso de morte, ks suas viiivas; mas 
o sistema constitui um privil^gio inovador, pois coloca em situagao 
vantajosa os beneficlarlos, sem nenhuma contribuigao do falecido, 
cabendo alnda asslnalar que ocorrem dlscrlmlnagoes entre os prbprios 
privilegiados, visto que as pensoes variam de Cr$ 8.000,00 a Cr$ 40.000,00. 

d) se os legisladores nao devem ter mals dlreltos que os simples 
cidadaos, tambem nao devem ter menos; 
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e) o projeto nao instltul novidade, pois medldas semelhantes ja cons- 
tam da legisl_a?ao dos segulntes palses; B^lgica, Palses-Balxos, Australia, 
Canada, Unlao Sul-Afiicana, Finlandia, Italia, Nova Zelandia, Noruega, 
Suecia, Reino Unldo e Estados Unidos. 

II. No Senado, foi anexado ao projeto um outro, inlciado nesta Casa e de 
autoria do emlnente Senador Caiado de Castro, dispondo sobre o Montepio dos 
Parlamentares, acerca do qual esta Comissao ja se pronunclou. 

III. Submetlda a mat^ria ao exame da Comissao Dlretora, manlfestou-se 
esta pela aprova?ao do projeto oriundo da Camara dos Deputados. 

Naquele orgao, no entanto, o eminente Senador Cunha Melo, em voto ven- 
cldo, allnhou, contra a providencla pleiteada, os seguintes argumentos; 

a) ambas as proposi?6es (a da Camara e a do Senado) sao inconstl- 
tucionals, nao apenas porque obrigam a descontar nos subsidies de seus 
futures contribulntes, mas, tambem, porque distorcem a figura do legls- 
lador, transformando, pratlcamente, em funcionarlo publico; 

b) urge reaglr a esta perigosa tendencia de amesqulnhar-se o man- 
date popular, confundlndo-o com emprego, com as garantias de rlsco 
que os empregos hoje em dla oferecem; 

c) o legislador 6 um servidor publico da mais alta categorla, mas, 
sob nenhum aspecto, confunde-se com a figura do servidor publico 
comum; 

d) o legislador nao e pessoa da Adminlstra?ao. Em sua vlda parti- 
cular, profissional ou cidadao, podera ser milltar, funcion&rlo de alto 
padrao, medico, advogado, engenheiro, etc. Contudo, tem que se lloenclar 
do cargo, quando exerce o mandate; 

e) nada justifica que se deem ao legislador, como tal, garantias de 
funciondrio, como se o mandato legislative nao estivesse como realmente 
esta, ligado apenas aos rlscos e aos deveres da cldadanla; 

f) da maneira como as coisas andam, acabarao dando ao mandato 
leglslativo um carafe r de quase emprego, em rela?ao ao qual o manda- 
tario passarla a ter cuidados e precau?6es de servidor publico, e, com 
isto, a alta mlssao publioa do legislador corre o risco de amesquinhar-se; 

g) nao 6 verdade que o legislador esteja desamparado da prevldencia 
social do Brasll, porque, se o desejar, poderi requerer inscrl?ao no 
IPASE, pagando contrlbulcao proporclonal aos beneficlos dos demals 
contribulntes daquele Instltuto; 

h) o legislador 6 um simples servidor do povo e da Nagao; 
i) crlar o IPC 6 sobrecarregar, inutllmente, o campo da prevldencia 

social; e, finalmente, 
j) a crlagao do IPC e inoportuna e so servirla para desprestlglar o 

Parlamento. 
IV. A Comissao de Leglslacao, anallsando, em conjunto, as proposlQdes 

da Camara e do Senado, oplnou pela aprovagao daquela, nos termos do Substi- 
tutlvo, que ofereceu. 

As inovacoes e altera?6es principals desse Substltutlvo sao as seguintes: 
a) poderiam contrlbulr, facultativamente, para o IPC, o Vice-Presi- 

dente da Republlca e os funcionfirlos do Congress© Nactonal; ' 
b) o contrlbulnte facultatlvo que delxasse de recolher sua contrl- 

bulgao durante doze meses perderla o dlreito aos beneficlos concedldos 
pelo Instltuto; 

c) concessao de pensao ao contrlbulnte, correspondente a 40% do 
respective subsidlo flxo ou venclmento, sendo o contrlbulnte malor de 
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50 (cinquenta) anos; ou atingindo os 70 (setenta) anos de idade; ou sendo 
considerado Invalido por junta medlca indicada pelo IPC; e 

d) perda do beneficio pelo benefici^rio que tenha sldo condenado 
por crime de natureza dolosa, do qual resulte a morte do contribuinte. 

V. A Coml&sao de Pinan?as, apreclando o problema, opinou pela aprovaQao 
do Substitutivo da Comlssao de Legislagao Social, oferecendo ao mesmo, todavla, 
quatro subemendas; 

A primelra, dando nova redaQao ao artigo 3.° e reduzlndo, de 4 para 
3 anos, o periodo de carencla para o pagaroento da contrlbuiqao dos 
contribuintes que tiverem termlnado o mandate ou forem aposentados 
ou exonerados. 

A segunda, incluindo, no artigo 4°, letra c, as palavras — "e subven- 
goes", peio que poderao ser consignadas no orgamento importancia para 
a manutengao do IPC. 

A tercelra, suhstituindo, no artigo 7.°, I, a expressao — "pensao corres- 
pondente a 40% do respective subsidio fixo ou venclmento" — por "pen- 
sao correspondente a dez (10) vezes a contribuigao mensal do respective 
subsidio fixo ou venclmento"; e, na quarta, acrescentando ao artigo 
15. que trata do retorno do parlamentar a atividade, o seguinte: "bem 
assim o do funcionario aposentado que retornar a atividade", ao qual, 
tamb^m, sera vedado, enquanto em exercicio de cargo, perceber pensao". 

VI. O desdobramento, assim sucinto, da mat^rla sujeita a nossa conslderagao, 
revela-nos que estamos diante de um projeto que esta fadado a ter imensa 
repercussao no seio da opiniao publica do Pais. 

Realmente, o assunto e complexo, dificll, incide nao so men be no campo 
social, mas tambem no politico e mesmo no financeiro, de modo que cumpre ao 
Parlamento estuda-lo com isengao, atento a todas as clrcunstancias capazes de 
envolver qusstoss dessa natureza. 

Esses aspectos do projeto deverao, no entanto, ser debatidos em outras 
comissdes tecnicas e no plenarlo. 

A nos, compete-nos o exame do assunto apenas do angulo da constitucio- 
nalldade, e, desse prlsma, nada vemos, na proposigao (por slnal, iniciada na Co- 
mlssao de Constituigao e Justiga da Camara) que possa invalida-la. 

Estamos, no caso, com o eminente Senador Argemiro de Figueiredo, que, 
relatando a materia na Comissao Diretora, assim se expressou: 

"Tambem nao me pareoe possivel negar-se a constltucionalldade do 
Projeto. 

O carater compulsorio do Instituto de Prevldencia dos Congressistas 
nao incide, data venia, nas proibigoes constltucionais presentes nos §5 2.°, 
3° e 16 do artigo 141 da Constituigao da Repiiblica. 

Realmente ha uma Incidencla sobre o dlreito de propriedade, assegu- 
rado ao parlamentar, no tocante aos sens subsidies, compulsoriamente 
reduzldos, com a criagao do Instituto. 

Essa circunstancia, porem, nao incorre, como dissemos, nas prol- 
big5es constltucionais. Trata-se da criagao de um orgao defensive dos 
Interesses de uma classe, constitulndo um dos poderes da Republlca. 
fi uma restrigao toleravel, pelo espirlto da Constituigao, no tocante ao 
bem-estar social, que condlclona o uso da propriedade." 

■ VII. Ante o exposto, somos, do ponto de vista constitucional e juridlco, pela 
aprovagao dos projetos, nos termos do Substitutivo da Comissao de Legislagao 
Social, com as Subemendas da Comissao de Finangas. 

Sala das Comissoes, 17 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Lourival Fontes, Relator — Nogueira da Gama — Ary Vianna — Vivaldo Lima, 
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com restrlQoes — Aloysio de Canalho, vencido, na conformidade das razoes 
expostas em sessao. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a Mesa comunlca?ao que vai 
ser Uda, 

£ llda a segulnte 
COMUMCACAO 

Em 24 de outubro de 1961. : 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia qua me ausentarel do Pals 

dentro de poucos dias, a fim de, como Integrante da Delegagao do Congresso 
Naclonal, partlcipar da Conferencia Interparlamentar Pro-Govemo Mu-ndlal. 

Atenclosas saudagoes — Lourival Fontes. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do expediente. 

(Pausa.) 
Transcorre hoje mais um aniversario da Organlza?ao das Na^oes Unldas. A 

Mesa, ha dlas, designou para falar em homenagem a data o nobre Senador 
Gaspar Velloso, a quern dou a palavra. 

O SR. GASPAR VELLOSO — Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao acordar-me 
hoje, em manha tao linda, nesta planicle de Brasilia, procure! os jornais para 
me p6r a par do que se passava no mundo. As noticias, caros colegas, nao eram 
nada alentadoras. As paginas principals de todos os jornais que tlve o culdado 
de ler eram dedicadas a guerra, neste dia em que se comemora mais um ani- 
versario das Nagoes Unidas, organizagao feita para a paz. 

O XXII Congresso do Partldo Comunlsta abria o notlciario, com algum escan- 
dalo, contando com detalhes o poderlo naval, o poderio milltar, o poderlo a6reo, 
sobretudo, o poderio atomico das Nagoes do bloco socialista. Por outro lado, 
afirmavam os porta-vozes do Governo amerlcano que este se encontrava capaci- 
tado para no caso de deflagragao de uma guerra mundial, salvar, pelo menos, 
dez mllhoes de habitantes dos cento e noventa milhoes da populagao dos Esta- 
dos Unldos. 

Abalxo, eram noticias de Cuba; era a proposta, feita pelo Governo peruano, 
para uma conferencia de chanceleres da America Latina, a fim de estudar a 
possivel infiltragao de ideias comunistas emanadas daquele Pais, com o fito prl- 
macial de agltar as nagoes subdesenvolvldas do Continente. Eram noticias cruclan- 
tes, dolorosas do que se passava nas fronteiras de Berlim Oriental e Berllm Ocl- 
dental; era a Guerra do Laos, eram os conflitos no Congo Belga, e ate na mul 
pacata Belglca, lutas entre wallons a flamengos. Este o noticiarlo das prlmelras 
paginas dos jornais matu-tinos de hoje, data em que se comemora mais um ani- 
versario da Organizagao das Nagoes Unldas. 

Pensel, comlgo mesmo, que eram chegados os dias a que se referia Ezequiel, 
nesse monumento da clvillzagao do Ocldente, que e a Biblia, quando diz, num 
dos seus versiculos: "Vem o fim; o fim vem." 

Olhel os outros noticiarios, inclusive o que se relacionava com o Congresso 
Naclonal. As noticias eram desalentadoras; na palavra dos seus mais autorlzados 
lideres nada estava certo. A populagao nordestina morria a fome; os generos 
allmenticlos estavam nas suas fontes de origem, deteriorados e improprlos ao 
consumo, por falta de transporte e de colocagao no mercado. Os pregos subiam 
a cada Instante. A espiral inflaclonaria levava a remarcagao dos pregos, numa 
ansla incontlda dos comerclantes de manterem os seus estoqu-es, ja que os deviam 
comprar para revende-los. 

E todos, Sr. Presidente, jornais, parlamentares, lideres, dlrigentes slndlcais, 
asseguravam-me, nesta manha radiosa, que estavam exatamente em face da 
profecia de Ezequiel "Vem o fim; o fim vem." 
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A greve dos bancarlos, movimento de carater nacional, que ja se estendeu a 
todos os Estados da Federagao, leva o comdrcio, a industria, a lavoura e os parti- 
culares a sltua?ao de inquietude, de pasmo e de medo. 

E daquelas quatro verdades fundamentals, daqueles quatro direitos proclama- 
dos em alta, o que nos ficou no dia de hoje, foi o desanimo, o temor, a Incer- 
teza, a angiistia de quern nao sabe ate onde vai, para onde vai e por que vai. 

Sr. Presldente, entao, pensei comigo mesmo qu-e o mundo tern sido assim. Que 
todo este caos, esta borrasca, esta tormenta, este vendaval nao sao novos, nao 
sao modemos, nao sao dos nossos dlas. 

Se olharmos um pouco o passado, ilustrando na Hlstdria os nossos conheci- 
mentos e procurando nos fatos ocorrldos nesses mllenlos de que temos de conhe- 
clmento historlco, sabaremos que o fato nao e novo. Sempre e sempre surgem 
vozes profetizando abismos, tragedlas, miserlas, profetlzando, em suma, o fim, 
que ate hoje, por felicidade nossa alnda nao veio e parece nao vira. 

Ha ao lado dos fatos, ao lado dos aconteclmentos e das circunstanclas, uma 
verdade que nao pode ser desmerecida e desmentida. £ o ciclo da hlstdria em que as 
civlllzagoes nascem e morrem e das suas clnzas brotam novas clvillzacoes mais 
saudaveis, mals alegres, mais otimistas, mais esperangosas. 

A nos que vlvemos no Ocidente, que sentimos atraves das nossas tradlgoes, 
da nossa formagao, da nossa cultura, do nosso conheclmento, o que vem acon- 
tecendo atraves dos seculos, nada podera surpreender para o Cristianismo — que 
para nos 6 modo de agao, de vida, e e religiao — conseguiu transformar o Deus 
da guerra, o Deus da Antiga Lei, num Deus de amor. 

Tenhamos fe que este mesmo Cristianismo, atraves dos homens que ele for- 
mou, transforme em um instante, as apreensoes, os temores, as tristezas e as 
desesperangas de uma humanldade que hoje sofre, num albor de madrugada, de 
madrugada nova, cheia de esperangas, de alegrias, de crenga e de amor. 

Sr. Presidente, no dia de hoje, tao grato para nos porque festejamos a funda- 
gao de mais um drgao em tomo do qual se reunem todos os povos amantes da 
paz, neste dia nao nos devemos deter apenas nesse fato ausplcioso, nem no 
grupo de homens que defendem essa ideia tao nobre, tao elevada, ld61a magni- 
flca, sacrossanta e bendlta, que e a concepgao de paz. Nao ha por que nos deter- 
mos nas comemoragoes. 

Ha que ver, como diz o eminenta fllosofo hindu Krlshnaumurtl, se os fatos, 
que se sucedem dependem ou nao da nossa atuagao. Se nao dependem, 6 Imitil 
preocuparmos com eles. Se dependem do nosso trabalho, da nossa intellgencia, 
da nossa vontade, da nossa decisao e sobretudo da nossa atuagao consciente, 
crime serla nao exerce-las, a fim de que o resultado seja aquale que almejamos. 

O Brasil, Sr. Presidente, tern a sua fungao e a sua diregao bem definldas 
no campo internacional. Somos pela autodetarminagao de todos os povos da terra. 
Somos anticolonialistas. Somos paclflstas por excelencia. 

Da Casa de Rio Branco saiu, ha dlas, o ex-chanceler da Republlca, nosso 
ilustre e emlnente colega Senador Afonso Arinos de Mello Franco, rumo a Orga- 
nizagao das Nagoas Unidas. S. Ex.a ja se tragara, naquele MinisWrlo, uma dlretrlz 
e uma conduta que coincldem com as adotadas pelo Exmo. Sr. San Thlago Dantas, 
hoje Ministro das Relagoes Exterlores, quando alnda representante do Brasil 
na Organizagao das Nagoes Unidas. Nesta Casa do Congresso, perante a Comissao 
de Relagoes Exteriores, o atual titular da Pasta nao s6 dlssertou sobre o assunto, 
demonstrando a orientagao braslleira, como fez uma profissao de f6, pela ma- 
nutengao dos tratados de autodeterminagao dos povos e de paciflsmo em todos 
os sentidos. 

Ve-se pols que o Brasil cumprlu e esta cumprlndo a rlsca, a sua fungao dentro 
da ONU. No dia de hoje a maior homenagem que o Brasil pode prestar & Orga- 
nizagao das Nagoes Unidas ^ a demonstragao de que cumpre rellglosamente aquilo 
a que se comprometeu perante os outros povos amantes da paz. O nosso Pais, 
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pelas suas tradi?6es. pela sua vocagao e principalmente pela sua forma^ao espi- 
rltual, deseja viver num mundo de paz. 

Sr. Presidente, em nome do Senado e com estas palldas palavras (nao apoia- 
dos) expresso nossas esperangas no future da Organizagao das Na?6es Unidas. 
Bias se estendem aos orgaos subsldSarios que tern por finalldade dar alimentos 
aos povos desnutridos; e aos paises subdesenvolvidos dar tdcnica e os elementos 
de que carecem para que possam acompanhar bem de perto seus coirmaos mais 
fellzes e venturosos. 

Sr. Presidente, que inlclel esta oragao com palavras do Profeta Ezequiel, 
palavras da Biblla, que consldero um monumento do Ocidente, gostarla de ter- 
mind-las nao mais com aquelas tristes profeclas mas com expressoes de amor, 
de esperanca e de cren^a daquele grande poeta. cantor do Evangelho, que ha mlle- 
nios vem sendo repetido diariamente. fi o Versiculo X dos Salmos. Ck)m esta prece 
Sr. Presidente. encerro, em nome do Senado Brasileiro, nossa homenagem a Orga- 
nizacao das Na?6es Unidas pelo seu 16.° anlversarlo; 

"17) Senhor, tu omdste os desejos dos mansos; confortaras os seus 
cora^oes, os teus ouvidos estarao abertos para eles; 

18) Para fazeres justlca ao orfao e ao oprimldo. a fim de que o homem, 
que e da terra, nao prosslga mais em usar da violencia." 

Era o que tinha a dlzer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta Presidencia estava inscrita para 

falar, entretanto, cede sua vez ao nobre Senador Vivaldo Lima, pois, ao que esta 
Informada, S. Ex.a tambem fara uma sauda^ao a Organizacao das Nagoes Unidas. 

Tern a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, certa tarde da 
semana flnda, ao abrlr determlnada correspondencla, encontro no selo dela 
largo envelope em cujo canto superior esquerdo, ladeando sugeativo emblema, 
se via o pomposo tltulo de uma organlzagao mundlal, em trSs Idlomas: United 
Nations, Nations Unies, Nagoes Unidas. 

Dentro, a segulnte circular mimeografada que 6 do teor adlante: 

"No proximo dla 24 de outubro, as Nacoes Unidas estarao come- 
morando seu d6cimo sexto ano de atlvidade em favor da paz e da pros- 
perldade mundials. No caso do Brasil, trata-se nao somente de uma data 
magna Intemaclonal como tamb6m de uma verdadelra festa nacional; 
o dla 24 de outubro de 1961 marcard tambem o ddclmo sexto anlversdrlo 
da colaboragao deste pals ao trabalho das Nacoes Unidas — organizacao 
de que o Brasil d membro fundador e que tern recebldo o apolo constante 
do povo e do govemo braslleiros. 

Anualmente o 24 de outubro tern constituido nao apenas motivo de 
regozljo para as nacoes que lutam pelo desenvolvimento economlco e 
social, dentro de um amblente de paz e boa vontade universals, como 
tambdm um estimulo a que os indlvlduos e as institulcoes ptiblicas 
e prlvadas contrlbuam para o trabalho de dlvulgacao das Nacoes Unidas, 
de suas realizacoes e de seus objetlvos." 

fi o que visa a sua Representacao no Brasil. quando conclul a circular em 
questao reaflrmando que, com tal objetlvo, espera de todos n6s, sobretudo os 
naclonals, a gulsa de cooperacao, a melhor dlvulgacao posslvel quanto ao mate- 
rial informativo envlado junto. 

Que 6 que dlz, em substancla, a sua principal peca? Apenas tudo isto que 
passo a ler: 

Hd dezessels anos, os representantes de cinqiienta paises, compar- 
tllhando a memorla cruel da guerra mundlal e a decisao de impedlr 
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nova conflagragao, formularam um codigo de conduta para as Natjoes, 
destinado a banir a guerra, manter a paz e garantir uma vlda melhor 
para todos os povos. 

Esse codigo era a Carta das Nagoes Unidas. Entrou em vigor a 24 
de outubro de 1945. Desde entao, ano apos ano, a data vem sendo come- 
morada em todo o mundo como o Dia das Na^oes Unidas. 

Muitas tern sldo as transformagdes que varreram o mundo desde a 
assinatura da Carta. Das mats profundas foi a constante ascengao do 
sentimento nacional, levando numerosos paises a Independencla. Ao 
assumlr seus lugares entre as Nagoes Unidas, esses novos Estados sobe- 
ranos aumentaram o ambito. fortaleceram a autorldade moral e enrlque- 
ceram a sabedorla coletiva da Organlzagao. Somente ano passado dezes- 
sete novos paises — dos quals dezessels afrlcanos — foram admltldos ks 
Nagoes Unidas. Contando hoje com noventa e nove membros, a Organl- 
zagao ja se prepara para receber novos Estados ora no limlar da indepen- 
dencla. 

Simultaneamente, outras mudangas se foram verificando, tais como 
o aumento explosive da populagao mundial e os progressos revoluclonkrios 
da clencia, que levaram o homem a dominar o atomo e a esbender seu 
alcance aos limltes do espago exterior. 

Essas e outras transformacoes menos dramatlcas marcaram com seu 
Impacto as Nagoes Unidas. Reflexo e fator da vlda Intemaclonal, a Orga- 
nlzagao teve de adantar-se a evolugao que Ihe aumentou nao s6 o ambito 
como as responsabilldades. 

O passar dos anos tern enriquecido a experlencia das Nagoes Unidas. 
Seus metodos de cooperagao intemaclonal tem sldo apllcados com exito a 
todo tlpo de problema. A Organlzagao tem tldo ocaslao de clrcunscrever 
e controlar sltuagoes inflamaveis. Tem detldo agressoes. Seus programas 
humanltarios tem suavlzado a sorte dos refuglados e arrebatado mllhdes 
de criangas a doenga e a fome. Planejou e executou um slstema de ajuda 
reclproca entre as regioes desenvolvidas e as menos desenvolvldas. Seja 
diretamente, seja atravks das agendas intergovernamentals que Ihe estao 
vinculadas, a Organlzagao tem representado, no piano intemaclonal, o 
papel de pollclal, economlsta, clentlsta, medico, asslstente social, 
banqueiro e muitos outros. 

As Nagoes Unidas tem proporcionado a partes em disputa um terreno 
neutro de encontro, onde a influencla moderadora e conclliatoria da 
Organlzagao tem ajudado a reduzlr os pontos de atrito e a ampllar as 
dreas de acordo. De seus concilios de povos tem surgido instrumentos 
como a Declaragao Universal dos Direitos Humanos, a Declaragao dos 
Direltos da Crianga e, ainda recentemente a Declaragao sobre a Concessao 
da Independencia aos Paises e Povos Colonials — que decerto hao de 
influlr no curso da evolugao humana. 

Nos ultimas meses temos asslstido ao maior empreendlmento a que 
ja se dedlcou, diretamente, a Organlzagao: suas operagoes no Congo. 
A situagao nesse pals tem sldo de tal modo complexa. dando lugar a 
tanta e tao amarga controv^rsla, que se impoe recordar certos fatos 
fundamentals freqiientemente postos de lado. 

A Repiibllca do Congo solicitou a ajuda das Nagoes Unidas, que pron- 
tamente atenderam a esse apelo. Fol organlzado rapldamente um dls- 
positivo de auxilio militar e civil. Varios Estados-membros contribulram 
com tropas para ajudar a restauragao da lei e da ordem, segundo a soll- 
citagao dos congoleses, ate que estes se encontrassem em poslgao de 
manter a seguranga intema de seu pais. Constltulgoes financelras dos 

Estados-membros, canalizadas atraves das Nagoes Unidas, possibilitaram 
o funcionamento de vasta rede de assistencia civil essenclal. Essa agao 
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das Nagoes Unidas tem sldo norteada pelos principios da Carta e pelo 
mandato contldo nas resolu?oes do Conselho de Seguran?a e da Assem- 
bl61a Geral. Seu unico objetivo tem sido colocar o povo congoles em con- 
dlQao de decidir seu destino e dirlgir seus proprios interesses. 

Em todos os problemas que foi chamada a equacionar nos ultimos 
anos, a Organizacjao tem sido obrigada a reconhecer e enfrentar as reali- 
dades de uma situaqao mundial cujas principais potenclas se encontram 
em posigoes antagonicas. Num mundo assim dlvidldo entre ideologias 
opostas, as Nagoes Unidas sao mais que nunca necessarlas. 

Pelas oportunldades que oferece, de debate publico e de continue 
contato diplomatico; pela importante influencia moderadora que as 
naQoes menores e nao comprometidas podera exercer, dentro do contexto 
da OrganizaQao, sobre as dlscussoes e decisoes de relevo intemaclonal; 
e por representar a comunidade dos povos, as Na?6es Unidas constituem 
verdadelra ponte entre grupos de potencias adversas. 

Ao mesmo tempo, atraves de seus programas, cada vez mais amplos, 
de desenvolvlmento economico e social, as Na?6es Unidas e sua familia 
de agendas inter-relaclonadas contrlbuem constantemente para reduzir 
a desigualdade entre as oportunldades e os nivels de vida que prevalecem 
nas diferenbes regloes, assim contribuindo para -a remogao de um fator 
de dlscordia intemaclonal. 

O dia das Naqoes Unidas e ao mesmo tempo um simbolo e um desaflo. 
Slmbollza a sociedade dos povos que trabalham munidos pelo bem comum. 
E seu desafio e tomar tal sociedade tao eflciente que possa garantlr ao 
mundo paz e prosperidade permanentes. 

Sr. Presidente, crelo que foi do maior interesse e oportunidade a leltura 
deste momentoso impresso, contendo valiosas informagoes sobre a poderosa 
organlzapao, ora reunida em assembl^ia geral na sua monumental sede em 
New York, a 16.a, desde sua fundaijao em 1945. 

No entanto, neste ano, as solenidades tradicionais do Dia das Na?oes Uni- 
das, tao austeras quao impressionantes, estao empanadas, sem diivida, com o 
tragico desapareclmento, em desastre avlatorio, do seu grande e prestigioso 
Secretdrio-Geral Dag Hammarskjoeld, quando em missao oficial ao conturbado 
Congo, individualldade singular e muito acatada naquele cenarlo intemaclonal, 
cuja substltuiQao tan to preocupa as na?6es integrantes e que ate o presente 
memento ainda nao pode ser efetivada. 

Enquanto isso ocorrer, desfalcada de seu elemento dinamizante e realizador, 
que deixou, incontestavelmente, profundo vazio no posto-chave da inconfundivel 
instltui?ao, de dificil preenchimento nos tumultuosos tempos atuals, procura 
reagir, contudo, o seu plenario geral no interesse salutar de equacionar os pro- 
blemas em pauta. 

Todavla, reconhece-se, por motivos obvios, que tem atravessado, como pre- 
sentemente acontece, periodos bastante criticos, por vezes ate seriamente amea- 
gadores quanto a sua propria sobrevivencia, ultrapassados com certa galhardia, 
nao obstante, pela determlnacao de malorias ocasionais. 

As constantes rusgas entre os blocos politicos embaraQam-lhe, de algum 
modo, as atlvidades construtlvas, entorpecendo o andamento de proposl?6es 
do mais alto teor. 

Haja vista a estranhavel demora na apreciatjao dos projetos sobre os Direitos 
Humanos e Llberdade de InformaQao, entre outros, que, hd multos anos, figuram 
na Ordem do Dia de suas assembl6ias gerais, sem, contudo, decidlr-se ainda 
quanto ao seu texto deflnltlvo para gdudlo da humanldade e de sua llvre 
manifestagao de pensamento e intercambio amludado de noticlas, sem as peias 
dos algozes. 
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Agora se alinha entre os melhores, fadado, no entanto, a longo cativeiro na 
pauta dos trabalhos, outra esplendlda ideia consubstanclada no ja louvado pro- 
jeto de Declaracao sobre a Concessao da Independencia aos Paises e Povos Colo- 
niais, recentemente apresentado. 

Depois de muito esfor?o, em 1959, na XIV Assembleia Geral, no mes do 
Natal, concluiu-se a vota?ao de um texto da maior relevancia, que o mundo 
hoje conhece como um dos melhores instrumentos de cunho social surgido das 
elucubraqoes daquele multifario plenario: a Declaraqao dos Direitos da Crianqa. 

Paralelamente, desentendem-se as delegagoes Integrantes quanto a analise 
dos assuntos de ordem politica ou ideologlca. 

Nesse interim, o temario sofre paradas sem conta, prejudicando a tramltaqao 
das dezenas de teses de interesse da comunldade intemacional. 

A ONU 6, sobretudo, uma assembleia politica. Assim, e obvio compreender-se 
por que tais questoes apaixonam la os espiritos, etemizando o equacionamento 
de problemas que dizem respeito a autodeterminaqao dos povos e seu bem-estar 
social 

Apenas, como delegado que fui, participante da Representagao do Brasil a 
XIV Assembleia Geral, de 1959, nib pude deixar de concordar com os que se 
insurgiam diante de tal estado de coisas e forqaram a que questiunculas de 
cunho doutrinario nao prevalecessem e motlvassem a hibernaqao na pauta dos 
demais e transcedentes assuntos. 

Assim fol possivel, naquela ocasiao, chegar-se a conclusoes promissoras ao 
cerrar os seus majestosos umbrais na madrugada da 13 de dezembro, antes trans- 
pondo-os com endereqo ao resto do mundo a alvissareira noticia da decisao final 
sobre a Declaraqao dos Direitos da Crianqa. 

Ora reunlda novamente, pela decima-sexta vez, enfranta criticas sltuaqoes, 
criadas perigosamente em quase todos os continentes. As convulsoes intestinas 
sucedem-se em alarmante ritmo e intensidade. 

As potencias de primeira grandeza manifestam-se de acordo com suas prefe- 
rencias, pouco importando as conseqiiencias advindas de tals atitudes. A ONU 
advoga para o seu plenario, com toda a firmeza, a palavra final sobre as com- 
plexas questoes. 

Nao obstante, ecoam no seu egregio recinto o ruido ensurdecedor e alucl- 
nante das explosoes nucleares. 

Impassivel. prossegue no exame dos problemas novos que, mais uma vez, per- 
turbam e protelam as decisoes almejadas para as importantes proposlgoes de ele- 
vado sentido humanitarlo, em tantos passos jk adladas ante a prevalencia dos 
assuntos politicos, que empolgam ou amedrontam. 

Talvez, neste dia de gala, comemoratlvo de mais um aniversarlo de fundaqao, 
os animos arrefegam-se em todos os focos de agitagao, em justa e louvada pausa 
para breve meditagao — por 24 horas que seja — a fim de que o bomsenso e a 
compreensao lluminem os espiritos atribulados e desavindos, norteando-os no 
sublime rumo da tranqiillidade, da paz social e da grandeza da humanldade. 

Atingindo tal culminancia, entao, nesse aureolado momento, bendita seja 
a Organizagao das Nagoes Unldas! 

(Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SB. PRESIDENTE (Cunba Mello) — Continue a hora do Expedlente. 

Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos. 
O SB. SAULO BAMOS — Sr. Presidente, os Anais do Senado estao enriqueci- 

dos com os discursos de homenagem prestados aos grandes orgaos da imprensa 
brasileira e suas agendas noticiosas, ao completarem mais um ano de suas exls- 
tencias. 

k 
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Nada mais justo que, na data da hoja, o Senado da Republica reverencie e 
preste homenagem a grande agencia noticiosa Asapress, que esta completando o 
seu 19.° aniversario de trabalhos de alte padrao, com atuagao no ambito nacional 
e internacional. 

Fundada em outubro da 1942, desde entao vem a Asapress prestando rele- 
vantes servigos ao Pals, na divulgagao de notlcias de interesse, servindo com 
exemplar dedicagao aos Poderes Executive, Judiciarlo e Legislative. 

Com relagao ao Congresso, marece destaque a colaboracao que tern na divul- 
gagao dos seus trabalhos, notadamente depoi.s da mudanga para Brasilia, de onde, 
apesar das deficiencias locais, jamah deixou de transmitir um dia sequer o noti- 
ciario das sessoes da Camara e do Senado da Republica. 

Sr. Presidente, principalmente nas horas criticas da nacionalidade, em plena 
crise, a Asapress de Brasilia levava ao conhecimento do povo brasileiro a atuagao 
do Congresso Nacional, nas horas dificeis que a Nagao atravessou, com algumas 
atitudes tomadas pelas Forgas Armadas e que sacudiram o civismo desta Patria. 
Naquelas horas, a Asapress dava conhecimento a Nagao da atitude alta e sobe- 
rana deste Congresso, que nao aceitou a violagao da Constituigao, negando-se 
a votar o impedimento da posse do Sr. Vice-Presidente da Republica. 

Para felicidade nossa, a Asapress, como todas as outras agencias, acautela- 
va entao o povo, demonstrando que a mudanga do sistema presidencialista para 
o parlamentarista era resultante de urn trabalho indormldo do Congresso Nacional 
e do grande Lider e precursor do parlamentarismo, o Deputado Raul Pilla, disci- 
pulo de Silvalra Martins, que contava com maioria de assinaturas. 

Nesta hora de crise e que deveriamos mudar de sistema de governo, deixando 
o presidencialismo, que fracassara, para atuarmos dentro da drbita do parlamenta- 
rismo que 6, sem duvida, uma esneranga para a nacionalidade. Foi nessa circuns- 
tancia que o Presidente desta Casa, o nobre Senador Auro de Moura Andrade, 
com sua atitude energica e inquebrantavel, soube elevar o Congresso Nacional e 
se impds como um dos grandes vultos da nossa Patria. 

Reconhecendo os servicos prestados oela Asapress, o Senado nao pode deixar 
de assoclar-se as homenagens que, atraves da imprensa, vem sendo tributadas por 
varlas personalidades braslleiras, entre as quais avulta a figura de Sua Eminen- 
cia o Cardeal Arcebispo de Sao Paulo, tanto mais que se trata de uma agencia 
de noticias genulnamente nacional, hoje aparelhada com o mais rapido e mais 
completo sistema de comunicagoes da America do Sul. 

Sr. Presidente, quero que conste dos nossos Anais esta homenagem prestada 
a Asapress, na pessoa do seu Diretor-Presidente, Dr. Francisco de Paula Mon- 
telro Machado, e congratulo-me com os seus funcionarios e todos aqueles que, 
de modo direto ou indireto, colaboram no? servigos modelares que a Asapress 
oferece e que pela sua repercussao nacional e internacional, nos dao certeza de 
que essa empresa constitui, hoje, um dos grandes elos da unidade nacional. (Muito 
bem!) 

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

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tern a palavra o nobre Sena- 
dor Lima Telxeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, permita-me V. Ex.a que aproveite 
a oportunidade em que o Sr. Ministro da Justiga visita esta Casa, para fazer 
sentir a S. Ex.a, um dos integrantes do Gabinete Parlamentarista, que as obser- 
vagoes que venho fazendo nao dao conta de que o povo esteja satisfeito, pelo 
menos nessa primeira fase, com o parlamentarismo. 

Sabe V. Ex.a que fui dos que aqui se bateram pela aprovagao da Emenda 
Parlamentarista. 

Asslm, da mesma forma que reclamei, desta tribuna, contra a falta de plane- 
jamento do Governo Janlo Quadros e de medidas ativas para porem paradeiro 
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a constante ascensao do custo de vida, venho hoje alertar o Conselho de Ministros 
para a situagao que o Pais atravessa. 

Tive noticia hoje. no Palacio do Planalto, de qu'e foi instalada e criada uma 
comissao constituida pelos Srs. Ministros da Fazenda, da Agricultura, da Industria 
e do Comercio, do Trabalho e da Viagao e Obras Publicas, para tratar do assunto 
custo de vida, com urgencia. No entanto, decorridos treze dias, a comissao nao 
realizou mais que uma reuniao, no Rio de Janeiro, e ate agora nao se tern conhe- 
cimento do que tratou e de providencias porventura determinadas para debelar 
a alta dos pregos. 

Hoje chego a conclusao — permita-me dize-lo, Sr. Presidente —, de que nao 
esta havendo pessimismo de parte do povo brasileiro. 

Nao! O que esta havendo, sao apreersoes quanto aos rumos que os aconteci- 
mentos estao tomando. Sentimos encaminharem-se para pontos que, da tribuna, 
sempre combatemos. 

Mas terminamos de assistir a fixagao dos novos niveis salariais e eclode a 
grave dos bancarios. Sao decorridos cinco dias e a parede nao teve fim. Os 
bancos estao paralisados. 

Bern pode o Senado imaginar o prejuizo que isto representa para a Nagao. 
For outro lado, o funcionalismo publico pleiteia, e com razao, reajustamento de 
vencimentos. Toda vez que se anuncia um aumento salarial, o custo de vida 
duplica ou triplica. Em fungao da cupidez dos comerciantes inescrupulosos — 
exlstem os honestos e dignos — o prego das mercadorias sobe de manelra assusta- 
dora. 

Se atentarmos para o problema da moradia, observaremos que apartamentos 
de quarto e sala, procurados pelas pessoas de pequenos vencimentos e que so 
podem adquirir casa propria a prazo longo, os quals eram vendidos, ha uma sema- 
na, a um milhao de cruzeiros, saltaram para um milhao e quinhentos mil cruzei- 
ros. Nota-se que muitos desses predios de apartamentos jd estavam em fase de 
conclusao. Tudo isto se faz sob a alegagao de que e devido aos novos niveis de 
salario minlmo. 

Dentro de mais algum tempo assistiremos, provavelmente, ao reajustamento 
dos vencimentos do funcionalismo publico civil, que tambem tern sobejas razoes 
para pleitea-lo, e entao nos defrontaremos com novo aumento do custo de vida. 

Para onde vamos. Sr. Presidente? Onde esta o Conselho de Ministros que 
nao toma conhecimento do que ocorre? Ainda ha outro fato a anotar: o contra- 
bando continua a se fazer abertamente, sem cerimonia. Afrouxou o combate que 
se Ihe fazia. Ja se diz ate que passou a fase do rigorlsmo. 

Nao! O Governo, que deve e tem que ser forte, preclsa estar atento, nesta 
hora, para essas ocorrencias. 

O Sr. Paulo Fender — Permits V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muito prazer, meu nobre colega. 
O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a diz muito bem que o Governo ha de ser um 

Governo forte. Mas temos de alterar a Constituigao Federal, por meio de emenda 
em carater urgentissimo, sacrificando mesmo as liberalldades democraticas que 
nos outorgamos. Sem emendar a Constituigao nao sera possivel ao Congresso 
Nacional oferecer uma lei que coiba esses abuses do poder economico. Entao, 
temos que sair nao para um Governo forte, mas para um Estado forte, com uma 
Constituigao forte, que permita aos representantes do povo defenderem o povo, 
nesta como na outra Casa do Congresso Nacional. Urge fagamos uma lei, mas 
uma lei que venha a coibir — repito — o abuso do poder economico, atraves da 
fiscalizagao rigorosa da estocagem, dessa estocagem a que V. Ex.a se refere e 
que propicia constantes lucres ao comercio inescrupuloso, pois compra mercado- 
rias por um prego, espera no estocamento clandestino que elas se valorizem 
duas, tres e dez vezes mais, e as vendem com lucres de duzentos, trezentos, qui- 
nhentos e ate mil por cento na mercadoria. Com a Constituigao vigente nao e 
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possivel oferecermos tal lei para povo. Urge revisarmos a Constituicao, revermos 
os pontos de Uberalidade democratica que muito nos honrariam perante o con- 
certo das Nagoes como povo civilizado, mas que nao podemos no momento admi- 
tir, porque a fome do povo e maior que tudo isso, que todas essas glorias democra- 
ticas. Nao sou pelas ditaduras, pelos regimes de arbitrio, mas sou por que real- 
mente votemos leis efetivas, que sejam cumpridas, a fim de que o povo, de uma 
vez por todas, saia desse estado em que vem-se arrastando durante tantos anos, 
lutando contra a ganancia, contra a usura, contra a falta de humanldade dessa 
burguesia capitalista que insiste em asfixiar as liberdades brasileiras. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Agradego, Sr. Presidente, o aparte do nobre Sena- 
dor Paulo Fender, mas nao 6 preciso modlficar a Constituigao para que o Gabl- 
nete cumpra com seus deveres, deveres inerentes ao proprio sistema parlamen- 
tarista. 

Agora sao dols Poderes conjugados — Legislativo e Executivo — e entao 
maiores facilidades sao proporcionadas ao sistema parlamentarlsta, para que de 
prova, na bora em que o povo esta precisando justamente de uma prova do bom 
funcionamento desse sistema. 

O Ato Adlcional n.0 4 flxou o periodo em que, atraves de plebiscito, o povo 
ira manlfestar-se sobre a conveniencia ou nao da continuagao do sistema par- 
lamentarlsta. Por Isso mesmo, os Deputados que hoje fazem parte do Gablnete 
deverlam estar preocupados em dar demonstragao publica da eflclencia desse 
sistema de govemo. 

Nao sera dificil, Sr. Presidente, dar essa demonstragao, agora que saimos de 
uma crise. AMs, nunca acredltei em movimentos que concluissem por uma solugao 
extralegal. Este Pais ja cresceu suficientemente para nao admitir golpes de Esta- 
do, nem mesmo por inlclativa de chefes militares. 

Hd no povo brasileiro uma grande crenga na democracia, e esta crenga 6 
que nos fortalece e permite vlr a esta tribuna reclamar do Gabinete. Note-se, Sr. 
Presidente, que quern reclama neste instante e um grande amigo do Presidente 
Joao Goulart; se advirto S. Ex.a e porque percebo que os caminhos tragados nao 
conduzem as grandes solugoes que consultem aos interesses do povo. 

O Sr. Caiado de Castro — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com todo o prazer. 

O Sr. Caiado de Castro — Ainda uma vez, nobre Senador, desejo manifestar 
a V. Ex.a minha solidarledade as palavras que pronuncia. Justamente por ser 
tambem membro do Partido Trabalhlsta Brasileiro, amigo do Presidente Joao 
Goulart e particular amigo do Primelro-minlstro, e que me sinto a vontade para 
pedlr licenga a V. Ex.a que me inclua entre aqueles que desejam providenclas 
para um governo forte, para atender a situagao de verdadeiro descalabro em que 
estamos. 

Nao sou constitucionalista, mas nao vejo razao para se modificar a Consti- 
tuigao, a fim de votarmos leis que se tornam necessarlas, uma vez que a Carta 
Magna ja preve essa hipdtese, se nao me falha a memoria, no art. 148. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — O abuso do poder economico. 
O Sr. Caiado de Castro — Perfeitamente. E precise, diz muito bem V. Ex.a, 

ter cuidado com tal estado de coisas, que nao sabemos aonde nos vai conduzir. 
Na qualldade de representante do Estado da Guanabara, alem das imimeras 
cartas que recebl ontem e que tlve oportunidade de mostrar a V. Ex.a, recebl, 
hoje, telefonemas impressionantes. O povo e grande parte do comercio estao 
alarmados com o que se possa. Ninguem paga; os bancos estao fechados; nao ha 
movlmento de especie alguma e o prego das utilldades vai em ascensao. Quando 
alertamos o nosso Presidente e pedimos ao Conselho de Ministros que atente 
para o problema, deveriamos solicitar-lhe que atentasse, antes de mais nada, 
no que ocorre nas proprias repartlgoes de carater governamental. Estas sao as 
primeiras a aumentar os pregos, agravando a situagao. Estive hoje num dos 
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supermercados desta cidade para verificar novamente o que havia dito ontem 
a V. Ex.a VI varias mercadorias com pregos remarcados e ouvi, de inumeras fa- 
milias, que la se encontravam queixas tremendas contra o Govemo. Encontrei, 
ate, uma saudosista do ex-Presidente Janio Quadros, que lamenta, hoje, a saida 
de S. Ex.a por esse motivo. Os proprios supermercados remarcaram os pregos, 
o que esta proibido por lei. Compraram as mercadorias a pregos antlgos e, com 
a simples noticia da elevagao do salario minimo, fecharam os mercados para 
a remarcagao. Se V. Ex a ainda hoje for a esses supermercados verificard a vera- 
cidade de minhas palavras. Se procedem, desta maneira, os estabeleclmentos do 
Govemo, nao sei como acusar o particular de aglr de igual forma. O que todos 
sentimos, o que o povo sente e que o atual estado de colsas nao pode continuar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Perfeito. 

O Sr. Caiado de Castro — A miseria esta batendo as portas dos lares e os 
mais sacrificados sao os trabalhadores... 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Exato. 

O Sr. Caiado de Castro — ... qus ganham salario minimo, cujo montante nao 
da para pagar os generos de primeira necessidade. Os supermercados estao ven- 
dendo o arroz a cinqiienta cruzeiros o quilo. Aqui pertinho de Brasilia, encontra-se 
um dos maiores centres produtores de arroz — Anapolis —, entretanto, pagamos 
a cinqiienta cruzeiros o quilo do arroz. Quis apenas — V. Ex.a me perdoe — manl- 
festar-lhe minha solidariedade e juntar meu apelo ao de V. Ex.a, para que o nosso 
Presidente e o Primeiro-ministro tomem provldenclas a respeito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito obrigado ao nobre Senador Caiado de 
Castro. 

Estamos assistindo a um fato curioso. Ha uma casta, a dos que enrlquecem 
mais e a olhos vistos; existe a classe media, ja pressionada e oprimida, porque, 
com os aumentos salariais, o operario se Ihe aproxlma. Os que exerciam fungao 
tecnica ja estao quase que no mesmo nivel do trabalhador que alcangou o salario 
minimo. Vemos, entao, duas classes, ao inves de tres: a dos poderosos ou ricos 
e super-rlcos e a dos pauperrlmos, porque veem suas economias sugadas por esses 
mesmos poderosos. 

Cabe ao Governo, Sr. Presidente, numa hora desta, ir ate a fonte de produ- 
gao verificar qual, realmente, o prego de custo dessa produgao, quanto auferem 
os intermediaries ate a colocagao do produto no comercio para venda, e evitar, 
assim, o intermediario, o grande explorador. o que forga o aumento dos pregos, 
em detrimento as vezes do proprio produtor. £ o que cabe ser examlnado pelo 
Conselho de Ministros, promovendo, o quanto antes, ao estudo ja recomendado 
pelo Sr. Presidente da Republica, Dr. Joao Goulart, na reuniao do Conselho em 
que foi nomeada a comissao para examinar detidamente o problema do custo 
de vida. 

Agora, Sr. Presidente, essa tarefa nos compete. E qual a tarefa do Congresso? 
Vamos encarar a do Senado Federal. Aqui estao alguns projetos que preclsam 
de tramitagao rapida, como o denominado lei antltruste, o projeto da Sudene 
ja nesta Casa, e o Codigo de Telecomunicagoes, para cujo exame se crlou at£ 
uma Comissao Especial. Essas comissoes precisam funcionar, repito, para que os 
projetos tenham pareceres imediatos. Asslm ajudaremos o Govemo de que somos 
partlcipantes, ja que estamos no parlamentarismo; 6 preciso o Congresso ajudar 
o Executivo. 

O Sr. Sergio Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com satisfagao. 

O Sr. Sergio Marinho — Acho de certo modo procedentes as reclamagoes que 
V. Ex.a ora formula. No entanto, V. Ex.a me releve, a voz de V. Ex.a chega um 
pouco tardiamente nesse desalento, nessa compungao em face dos angustiosos 
problemas com que a coletividade brasileira se defronta. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao pode ser tardia, porque remonta ao inicio 
do Governo Janlo Quadros. 

O Sr. Serpo Marinho — V. Ex.a devla recuar mals, devia recuar ate quando 
teve comego a exacerbagao do processo inflacionario. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Falo da situagao em que estamos vivendo, desde 
o Governo que se Instalou; o outro era dinamico, o do Dr. Juscelino Kubitschek. 

O Sr. Sergio Marinho — V. Ex.a permite que usufrua as vantagens do aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Estou permitindo, mas quero, no decurso do 
aparte de V. Exa que e longo, contestar essas citagoes. 

O Sr. Sergio Marinho — A voz de V. Ex a devla ter chegado quando se exacer- 
bou, de manelra decidida e intoleravel, o processo inflaclondrio, V. Ex.a sabe 
perfeitamente, e desnecessarlo Invocar isto aqui. Pedl o aparte a V. Exa, nao 
para bordar comentarios em torno das conslderagoes que V. Exa esta fazendo, 
mas porque sou relator da Comissao Especial eleita por esta Casa para emitir 
parecer sobre o projeto de Codigo de Telecomunicagoes. V. Exa nao ignora, e 
tampouco a Casa, que estamos diante de assunto extremamente complexo, no 
qual se defrontam pontos de vista opostos e aparentemente inconciliaveis. Assun- 
to de tal natureza e tao momentoso, no qual esta presente a propria seguranga 
do Estado, nao pode ser tratado com os criterios com que aqui e na outra Casa 
sao habltualmente tratados assuntos dessa magnitude, isto e, com criterios pas- 
sionals. fi assunto eminentemente tecnlco e so pode ser examlnado depois que 
sobre ele se debrugarem as pessoas que, no Brasll, podem dar palavras autoriza- 
das a respelto. A comissao nao se tern descurado do cometimento que esta Casa 
Ihe confiou; a comissao, atraves de sucessivas sessoes, tern recrutado as partes 
interessadas, inclusive Ministro de Estado e o Primetfb-ministro, para que sobre 
o assunto em tela se pronunclem, de acordo com os criterios firmados pelos seus 
assessores. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — O projeto veio da Camara... 

O Sr. Sergio Marinho — O projeto e originario do Senado. A Camara ela- 
borou fol um substltutlvo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Ja debatido na Camara, portanto. 
O Sr. Sergio Marinho — Debatido na Camara, sim, mas nao nesta Casa. 

Nao adotamos os criterios que nortearam a outra Casa do Congresso. Mas, nao 6 
como V. Ex a pensa. O tempo de que dispomos nao e grande. Pelo contrario, nosso 
tempo 6 sobremodo exiguo e tern sido suficiente, apenas, para reunir subsidlos 
a respelto do assunto. So depois, entao, 6 que o relator, em sa consclencia, podera 
elaborar seu parecer. Era o aparte que desejava dar. 

O Sr. Jorge Maynard — Fago parte dessa comissao e declaro minhas as pala- 
vras do llustre Senador Sergio Marinho, relator do projeto. Temos ouvido varias 
pessoas interessadas e orgaos do Governo. Se V. Ex.a se demorar na materia veri- 
tlcara que 6 por demals complexa, e um codigo de telecomunicagoes nao pode 
ser aprovado sem o devldo exame. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, veja V. Ex.a como e bom uma 
Interpelagao desta ordem com os nobres Colegas que fazem parte dessa comissao. 
A Camara ja estudou o projeto e apresentou um substltutlvo... 

O Sr. Sergio Marinho — O segundo substltutivo, pois o primeiro foi apresen- 
tado nesta Casa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Tambem o tempo tern limite, pois, do contrario, 
iremos acredltar na afirmatlva do Sr. Janio Quadros, de que foi o Congresso o 
causador de sua renuncia. Isto 6 o que quero evitar. 

O Sr. Sergio Marinho — V. Ex.a deve escolher outro projeto, para argumen- 
tar, nao o do Codigo de Telecomunicagoes! 



- 176 - 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Tomemos o projeto da SUDENE por exemplo. Ja 
veio da Camara depois de la ter permanecido por muito tempo. Foi criada uma 
comissao especial no Senado para estuda-lo. V. Ex.a, nobre Senador Jorge Maynard, 
podera informar-me a respeito? 

O Sr. Jorge Maynard — O projeto passou pelas Comissoes de Economia e de 
Transportes e agora se encontra na de Finangas. 

O Sr. Sergio Marinho — Nobre Senador Lima Teixeira, nao atire a primeira 
pedra! 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Temos recebido telegramas de pessoas interessa- 
das na solugao do problema. 

O Sr. Sergio Marinho — Senador Lima Teixeira, quanto tempo V. Ex.a levou 
para relatar a Lei Organica da Previdencia Social? Se nao me engano, tres meses. 
V. Exa nao pode dizer que o assunto era mais importante do que o Projeto do 
Codigo de Telecomunicagdes. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Nao ha via premencia. O projeto tramitava ha 
muito no Congresso e so na Camara dos Deputados demorou dez anos. No Senado 
foi que demorou o menor tempo. A esse projeto a comissao, por meu intermedio, 
como seu Presidente, ofereceu cento e dez emendas, alterando-o substanclalmente. 
Mas, mesmo assim, sabe V. Ex.a como o projeto, de tamanha magnitude, foi rece- 
bido. Debateram-no as classes trabalhadoras que tive o cuidado de reunir e, final- 
mente, pode ser aprovado, no Congresso, sem cheques, sem atritos. 

O Sr. Sergio Marinho — Ate agora nao tem havido cheques nem atrito no 
estudo do projeto do Codigo de Telecomunicagoes. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Desculpem V. Ex.as a franqueza com que me 
estou referindo, desta tribuna, ao assunto, mas nao quero que o Sr. Janio Quadros 
declare com razao que o Congresso nao colaborou no seu Governo. Nao levem 
V. Ex.as a mal minhas palavras, pois elas tem proposito construtivo. 

Vejamos quais os projetos em atraso nesta Casa. Procuremos dar-lhes solugao, 
com o sentido de colaborar com o governo parlamentarista, para que ele saia da 
situagao em que se encontra e, sobretudo, possa combater a alta do custo de 
vida, pois a crise e de estomago. Nao acredito em crise militar porque elas nao 
se ajustam mais ao progresso deste Pais. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA — Pois nao. 
O Sr. Caiado de Castro — V. Ex.a sabe melhor do que eu que nao tivemos 

crise militar. O que se passou em agosto nao foi crise militar, mas uma crise 
dos ministros militares. Tres homens resolveram modificar a situagao do Brasil 
a seu bel-prazer, e quando apelaram para os componentes das Forgas Armadas, 
viram suas idelas repudiadas. Verificando o equivoco em que incorrlam, foram 
obrigados a ceder. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — V. Ex.a tem razao. Tudo nao passou de um movi- 
mento frustrado, provocado por Generals de bureau, sem forgas para comando. 
Nao acredito que determinagoes desses eminentes militares no sentido de ferir 
a Constituigao fossem obedecidas pela tropa. Nao ha mais clima para golpes 
de Estado, neste Pais. Ha, isto sim, grande preocupagao do povo em torno dos 
acontecimentos da hora presente, principalmente quanto a ascensao vertiginosa 
do custo de vida que e precise combater e ajudar o Governo a veneer. 

No momento em que esta nesta Casa o Sr. Ministro da Justiga, lembro a 
S. Ex.a a necessidade de a Comissao ha treze dias nomeada para estudar o pro- 
blema, composta dos Srs. Ministros da Fazenda, da Agricultura, da Industria e do 
Comercio, do Trabalho e da Viagao, informar o Gabinete sobre suas ativldades. 
Desejo uma noticia do Gabinete. Nao quero um Governo parado, principalmente 
um Governo a cuja frente esta o chefe do trabalhismo, meu amigo Dr. Joao 
Goulart, em quem sinceramente acredito. 
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Na verdade, o Presidente Joao Goulart e um grande lider, e cheguei mesmo 
a aventar a hlpdtese de S. Ex.a antecipar-se ao Gabinete nas providencias para a 
solugao dos problemas do Brasil, sobretudo do mais angustiante de todos — o 
custo de vlda. 

Aos meus colegas do Congresso daqui apelo no sentido de que se empenhem 
pelo andamento mais rapido dos projetos capazes de ajudar o Governo parla- 
mentarista. 

O Sr. Nogueira da Gama — Permite V. Ex,a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Nogueira da Gama — Nao sei se V. Exa fala como Lider da Maioria 

ou em seu proprio nome. De qualquer maneira, as manifestagoes de V. Ex a) neste 
momento, sao inteiramente procedentes. A crise economico-financeira que o 
Brasil enfrenta e muito grave e a situagao nao pode continuar como esta. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Falo como Lider da Maioria, certo de que nao 
ha, nesta Casa, quem nao deseje que o Governo parlamentarlsta acerte. £ o 
pensamento da Maioria. 

O Sr. Daniel Krieger — Muito bem! 
O Sr. Nogueira da Gama — O povo nao pode continuar sofrendo por mais 

tempo a situagao de angustla em que vive, no momento. Quando disse nao saber 
em que quaUdade V. Ex.a ocupa a tribuna... 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Interpreto o pensamento da Maioria. 
O Sr. Nogueira da Gama — ... nao tive segunda intengao. De qualquer 

maneira, V. Ex.a nos traz manifestagao inteiramente procedente. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Muito grato a V. Ex a 

O Sr. Nogueira da Gama — Creio que V. Ex.a, falando como Lider da Maioria, 
nao tem qualquer intengao de fazer criticas ao atual Governo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Pelo contrario. Estou querendo que o Governo 
acerte, que corrija os erros. 

O Sr. Nogueira da Gama — Alias, este Governo nao e responsavel pela situa- 
gao calamitosa que atravessamos. Digo mesmo que nenhuma responsabilidade 
Ihe cabe, pois ja encontrou o Pais nesta situagao. 
cabe, pois ja encontrou o Pais nesta situagao. 

O Sr. Sergio Marinho — V. Ex.a tem razao. 

O Sr. Nogueira da Gama — Como bem acentuou o nobre orador, este Governo 
tem um mes e dias. Recebeu o Pais saido de uma crise politica muito grave... 

O Sr. Paulo Fender — Com cinqiienta bilhoes de cruzeiros emitidos. 

O Sr. Nogueira da Gama — ... durante a qual foram emitidos cinqiienta 
bilhoes de cruzeiros, como bem acentua o nobre Senador Paulo Fender. Diz o 
Senador Lima Teixeira que ha treze dias foi nomeada uma Comissao... 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Exatamente. 

O Sr. Nogueira da Gama — ... e que gostaria de saber o que esse drgao tem 
feito at6 agora. Ha dias — se nao me engano na quinta-feira da semana passada 
— os jornals noticiaram uma reuniao dessa Comissao... 

O SR. LIMA TEIXEIRA — So houve mesmo uma reuniao. 

O Sr. Nogueira da Gama — ... quando houve distribuigao de tarefas e coleta 
de dados. A Comissao dlstribuiu uma nota a Iraprensa anunciando sua disposigao 
de examlnar o assunto sob todos os angulos. Trata-se, como V. Ex.a nao ignora, 
de um drgao Interministerial. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Cinco ministros. 
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O Sr. Nogneira da Gama — Creio que nao podemos criticar nem mesmo 
esta Oomissao, porque os problemas vem de longo tempo. Nomeada para apre- 
sentar sugestoes, para proper pianos e esquemas, para combate a alta decorrente 
da inflagao, nao Ihe e possivel fazer tudo isso em 13 dias. A situagao e muito 
seria. O Sr. Janio Quadros, durante sete meses ocupou o Govemo da Reptiblica, 
anunciou varias providencias, teve o apoio do Congresso, inclusive da Oposlgao. 
Nos mesmos que o combatemos, o fizemos sempre com espirlto construtivo, com 
respeito a pessoa de S. Ex.a O Governo Janio Quadros envlou ao Congresso a 
Mensagem sobre a Lei Antitruste. V. Ex.a deve ter ouvido os discursos profe- 
ridos na Camara dos Deputados e lido os comentarios da imprensa a respeito do 
teor dessa lei; era considerada uma lei agua-de-flor de laranjelra. Deu grande 
trabalho a Camara dos Deputados para elaborar um diploma em condi?6es de 
produzir algum resultado, e e esse diploma que esta hoje submetldo ao Senado. 
O problema e complexo. Devemos insistir, como V. Exa esta fazendo, mas nao 
levar o nosso ponto de vista, o nosso combate ao ponto de fazer injustiga ao 
Govemo iniciado recentemente, que nao e responsavel pela situagao e esta ungido 
dos melhores propositos de corrigir os males com que recebeu a diregao do Pais. 

O Sr. Paulo Fender — V. Exa diz uma grande verdade. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Permita V. Ex.a que o diga, mas aqui talvez 

nenhum de V. Ex.as tenha maior aproximagao com o Sr. Presidente da Repiiblica 
do que eu; pode ser que, pelo menos, estejam em igualdade de condlgoes. 

O Sr. Nogueira da Gama — Todos nos temos grande aproximagao com o 
Presidente da Republica. Mas nao e este o aspecto sob o qual devemos examinar 
o assunto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Entao o meu papel, nesse particular — porque me 
sobra autoridade para tanto — e exatamente o que estou fazendo. Uma critica, 
mas critica construtiva, pedindo solugao urgente para determinados problemas. 
Se nao tomarmos providencias para deter ou, pelo menos, sustar a ascensao 
continua do custo de vida, estaremos concordes com aqueles que conslderam 
inoperante o atual Govemo. Cabe-nos, de antemao, chamar a atengao dos nossos 
dlrigentes. Hoje, nao sei se ha Oposigao. Mas, e necessario que alguem venha a 
tribuna fazer aquilo que estou fazendo, o mesmo que fazia quando combatia o 
Sr. Janio Quadros por nao ter um piano de govemo. Com sete meses de ativi- 
dades, S. Ex.a nao apresentou sequer um piano a que pudesse dar inicio, para 
corresponder aos anseios de seus imimeros eleitores que esperavam de S. Ex.a 

um bom Govemo. As medidas morallzadoras que tomou, durante esse periodo, 
reconhecemos, foram salutares, mas sem sequencia. 

Pouco dotado de bom senso, perdeu-se S. Ex.a no emaranhado dos problemas 
O Sr. Joao Goulart, lider que se firmou em varias eleigoes, chefe de Partido, 
com altos deveres como politico — enquanto o Sr. Janio Quadros nao se fillava 
a nenhuma agremiagao, era personalista — sente as responsabilidades dessas 
varias eleigoes em que o povo ihe manifestou a sua confianga. Elelto dentro de 
um regime presidenciallsta, hoje no regime parlamentarista, sente-se, de certo 
modo, cerceado, cercado, pois que suas deliberagoes sao submetidas ao Conselho 
de Ministros. 

Eis por que assim me manifesto, Sr. Presidente, para que a responsabilldade 
dos fatos nao recaia sobre o Sr. Presidente da Republica. 

O Sr. Sergio Marinho — V. Ex.a esta invertendo a mecanica do sistema. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — E precise que S. Ex.a se antecipe no programa de 
govemo... 

O SR. PRESIDENTE (Argenuro de Figueiredo) — (Fazendo soar a campai- 
nha.) — Lembro ao nobre orador que esta a findar-se o tempo de que dlspoe. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Terminarei em poueos minutos, Sr. Presidente. 
O Sr. Sergio Marinho — Afirma V. Ex.a que o Presidente da Republica 

submete suas decisoes ao Presidente do Conselho? Mas o Presidente da Republica 
nao govema pelo regime parlamentarista, e sim o Presidente do Conselho de 
Ministros. V. Ex.a sabe disso melhor que eu. 
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O SB. LIMA TEIXEIBA — O Ato Adicional n.0 4, declare!, deu ao Presidente 
da Republica a faculdade de nomear. Essa e a sua principal fungao, mas sujeita 
ao referendo dos Ministros de Estado. 

O Sr. Sergio Marinho — O ato de nomeagao s6 se completa com a assinatura 
do Primeiro-Ministro. 

O SB. LIMA TEIXEIBA — De certo modo, o Presidente lica cerceado nessa 
faculdade que o Ato Adicional Ihe concedeu. 

Ao terminar as minhas consideragSes, Sr. Presidente, pego permissao para 
dizer aos nobres membros do Conselho de Ministros que tenno a todos eles como 
amigos, mas acima dessa amizade e da atengao pessoal que ihes devo, esta a 
representagao do meu Estado e os Interesses do poro brasileiro, peios quais devo 
zelar. E o que fago ao ocupar esta tribuna, 

Como Senador pela Bahia que apdla o Govemo, chamo a atetigSlo do Sr. 
Presidente da Republica para os problemas que aflfgem o povo. Pego ao Pri- 
meiro-Ministro, atualmente ausente de Brasilia, que leve em conslderagao a 
necessidade de o Conselho de Ministros funcionar permanentemente, a fim de 
com a maior urgencia, encarar os problemas naclonais com seriedade e tentar 
solugoes capazes de minorar um pouco a nossa vida cheia de vicissitudes. 

O povo brasileiro aguarda do Governo parlamentarista solugoes que atendam 
ks reivindicagoes sociais e as suas necessidades prementes. 

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

O SB. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Tern a palavra o nobre 
Senador Caspar Velloso, para uma comunicagao. 

O SR. GASPAB VELLOSO — Sr. Presidente e Srs. Senadores, 4 para mim bas- 
tante agradavel ocupar a tribuna, neste fim de sessao, para dar ciencia a CaSa 
do telegrama que acabo de receber do eminente Deputado Virgilio Tavora, Ministro 
da Viagao e Obras Publicas, sobre assunto que se relaciona com o meu Estado. 

O telegrama diz o seguinte: s, . ■ 
"Apraz-me comunicar a V. Ex.a que coloquei a disposigao do Governo 

do Parand duzentos e noventa mllhdes de Cruzeiros para a conclusao 
da ferrovia Apucarana—Ponta Grossa, cientificando o Tribunal de Contas. 
Saudagoes. (a) Virgilio Tavora. Ministro da Viagao." 

Para quem conhece o Parana, especialmente a zona produtora de Apucarana, 
vcrdaideiro manandal, capaz, por si so, de abastecer os mcrcados de conlsumo 
do Rio de Janeiro e Sao Paulo, ai noticia contida nest© telegtama 6 deVeras 
auspiciosa. 

O Sr. Alo Gulmaraes — Permite V. EkA um aparte? 
O SR. GASPAB VELLOSO — Pois naoi 

O Sr. Alo Guimaraes — Quero associar-me h manifestagao de V. £fx.a,' que 
vem criar um sentido novo para o progresso paranaense e, notadamente, do 
Brasil. Essa noticia que nos cfa 0 Sr. Mfniatro da Viagao e Obras Publicas 6 
realmente auspiciosa, porque a ferrovia "Apucarana—Ponta Grossa" e via natural 
de escoamento dbs produtos que possuimos e velha aspifagao do nosso Estado: 
trazer da regiao norte do Parana- — eelenro- do- nosso Estado e do Brasil — toda a 
produgao, atravbs de Ponta Grossa, para os ottfros Estado© do Brasil & para o 
exterior, atrav^s do porto dfe Paranagud. Por is to, a medida ndo d Sd do interesse 
do Pbrand, mas tambdm de Cunho nacional. Portanto, quero congratular-me com 
S. Ex.a, o Sr; Ministro da ViagSo pela atitude que acaba de tortrar, de conceder 
verba ao- Parand para realizaf esta important© obra. Assfrri, quero associar-me 
ao pronunciamento do nobre Senador Gaspar Velldso que, nesta hora, dd ao 
Brasil e ao Parand esta noticia excelente, que vem traaer nova fd nos destinos 
do nosso Estado e do Brasil. « e. 
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O SR. CASPAR VELLOSO — Agradego ao eminente colega de Bancada, o 
nobre Senador Aid Guimaraes, que completou, com suas palavras, o que eu 
devia dizer ao Senado sobre a fungao exercida pelo ramal de Apucarana—Ponta 
Grossa. 

Sr. Presidente, nesta bora quero expressar o jubilo da Bancada paranaense, 
representada por mim e pelos eminentes Senadores Aid Guimaraes e Nelson 
Maculan e pelo ex-Senador, atual Deputado Federal, Othon Mader... 

O Sr. A16 Guimaraes — V. Ex.a faz justiga ao nobre representante do Estado 
do Parana, Deputado Othon Mader. 

O SR. CASPAR VELLOSO — ... que nesta Casa travou renhidas batalhas 
para tornar realidade a noticia que hoje nos transmite o Exmo, Sr. Ministro da 
Viagao e Obras Piiblicas, Deputado Virgilio T^vora, a quern o Parang, pela minha 
voz, agradece. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Sobre a mesa requeri- 
mento que vai ser lido. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 408, DE 1961 
Sr. Presidente; 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Intemo, requeiro dispensa 

de intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 117, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 24 de outubro de 1961. — Jarbas Maranhao — Gilberto 
Marintao. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Vai ser lido outro reque- 
rimento. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 409, DE 1961 
Sr. Presidente: 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 

intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 51, de 1961, que cria o Instltuto de Previdencia dos Congresslstas a fim de 
que figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 24 de outubro de 1961. — Caiado de Castro. 
O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) —Os projetos a que aludem 

os requerimentos figurarao na Ordem do Dia da proximo sessao. 
Passa-se A 

ORDEM DO DIA 

Votagao, em dlscussao unica, do Projeto de Lei da Camara n.0 Ill, de 
1961 (n.0 38, de 1959, na Casa de origem), que concede ao Institute Brasi- 

leiro de Investigagao da Tuberculose o auxilio de Cr$ 50.000.000,00, para 
a construgao de um Hospital de Cirurgia Toraclca (incluido na Ordem 
do Dia em virtude de dispensa de intersticio, concedlda na sessao ante- 
rior, a requerimento do Sr. Senador Aloisio de Carvalho), tendo PARE- 
CERES FAVORAVEIS (sob n.0® 583 e 584, de 1961) das Comissoes de 
Saude Publlca e de Finangas. 

A dlscussao foi encerrada na sessao de 20 do corrente, nao tendo sido felta 
a votagao por falta de numero. 
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Em vota?ao o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

£ o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 Ill, DE 1961 
(N.0 38-B, de 1959, na Camara) 

Concede ao Instituto Brasileiro de Investigacao da Tuberculose o 
auxilio de Cr$ 50.000.000,00, para a constru^ao de um Hospital de Cirur- 
gia Toracica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Fica concedido ao Instituto Brasileiro de Lnvestigagao da Tuber- 

culose (IBIT) o auxilio de Cr$ 50.000.000,00 (cinqiienta milhoes de cruzeiros), 
destinado a construgao do seu Hospital de Cirurgia Toraxica, a ser distribuido no 
orgamento do Ministerio da Saude, durante 2 (dois) exercicios consecutivos em 
parcelas iguais. 

Art. 2.° — O IBIT reservara 25% (vinte e cinco por cento) dos leitos exis- 
tentes no hospital para o tratamento medico-cinirgico de indigentes. 

Art. 3.° — O IBIT ou instituigao que Ihe venha a suceder ficara, no caso de 
venda, alienagao ou destinagao diversa do Hospital, obrigada a restituir a Uniao 
Federal a importancia do auxilio ora concedido, acrescida da valorizagao que se 
verificar. 

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

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — O projeto vai a sangao. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao terminarem 
os festejos da "Semana da Asa", tomamos conhecimento de tres pronunciamentos 
importantes, incluidos em ordem do dia: do Ministro da Aeronautlca; o discurso 
proferido pelo Ministro da Marinha, Almirante Angelo Nolasco de Almeida, que 
tambem falou em nome do Exercito; e o agradecimento do titular do Ministerio 
da Aeronautica, Brigadeiro Clovis Travassos. 

Os tres, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sao uma expressao do sentir das 
Classes Armadas do Brasil. Neles se ratifica o propdsito da defesa intransigente 
das instituigoes, da observancia da disciplina e da hierarquia milltar e tambem, 
Sr. Presidente, o propdsito de combater os extremismos, tanto da direita quanto 
da esquerda, porque ambos sao nefastos e contraries ao sentimento democratico 
do Pais. 

Tratando-se de manifestagoes sdbrias, em que os militares das tres Armas 
evidenciam os seus designlos de servir ao Brasil e ao regime democratico, creio. 
Sr. Presidente e Senhores Senadores, que a transcrigao desses discursos nos Anais 
do Senado, na atual conjuntura do Brasil, sera, alem de homenagem as Classes 
Armadas, que bem a merecem, um fato que se registra, para que, no futuro, 
se escreva a Histdria do Brasil. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER — Com prazer. 
O Sr. Fernandes Tavora — A transcrigao desses discursos represents, real- 

mente, um dos maiores servigos que o Congresso Nacional poderia prestar a 
Nagao. 

O SR. DANIEL KRIEGER — Obrigado a V. Ex.a Nao podemos, Sr. Presi- 
dente, deixar de reconhecer os inestimdveis servigos que tem prestado ao Brasil 
as nossas Classe Armadas, desde o Brasil Coldnia, a Independencia, ao Impdrio 
0 d Republica. Tem sido constantes e fieis a vocagao de servir a Patria, em 
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todos os movimentos que se tem provocado, quando se t^m pronunclado por 
soUcitacao, muitas vezes, dos politicos do Brasil, mas o Brasil constitul uma 
magnifica exceqao no Continente Americano. Nunca os militares fizeram, qual- 
quer pronunciamento em proveito sen, sempre, certos op errados, acertada ou 
erradamente, eles se inspiraram no amor da Patria e nas convlcqoes liberals 
que tem sido a bussola que os tem guiado, atraves de toda a trajetdria gloriosa 
do Brasil. 

O Sr. Fernandes Tavora — Faz Y. Ex.a esplendida justlqa aos nossos bravos 
soldados que, em todos os tempos, demonstraram que, quando agiam, era sim- 
plesmente procurando servir & Nagao. Se erraram algumas vezes, nem por isso 
detxa a sua agao de produzlr efeito mals hoje mals amanhS, sempre demons- 
trando, porem, sua nobreza e corregao em todos os sens atos. 

O SR. DANIEL KRIEGER — As Classes Armadas do Brasil, integradas pelas 
tr^s Forgas — pelo Exercito, pela Marinha e pela Aeronautica — sao, sem nenhu- 
ma duvida, a estrutura em que assents o future da Patria e a legalidade do 
Brasil. 

Por Isso, Sr. Presldente, pedindo a transcrlgao desses tres magniflcos pro- 
nunciamentos, feitos ao ensejo da comemoragao da "Semana da Asa" em que se 
presta urn tribute ao maior genio do Brasil, que 6 Santos Dumont, tenho em 
vista unlr o genio do grande cldadao, que ele fol, aos altos Ideals democratlcos 
das nossas Forgas Armadas, sobre cujos ombros repousa a responsabilidade da 
defesa das instituigoes democraticas. 

Sr. Presldente, pedindo por Isso a transcrlgao desses oportunos discursos, 
fago-o com a serenidade e a tranqiillidade de consciencia. Nao vlso a nenhum 
objetivo politico, mas aos superiores interesses da minha Pdtria, que nao con- 
cebo fora do regime democratico, da legalidade, da ordem o da liberdade. (Afuito 
bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, acolhendo, com todas as veras do 
meu patriotismo, as vlbrantes palavras pronuncladas pelo emlnente Senador 
Daniel Krleger, no encamlnhamento da votagao do Requerimento, trago a aflr- 
magao do Partido Trabalhlsta Brasllelro de aprego ao gesto nobre do digno repre- 
sentante do Rio Grande do Sul. Nao poderia, por£m, delxar de asslnalar, neste 
passo, que fol o Presldente Getiillo Vargas quem, no Brasil, Inlclou o movimento 
aeronautico. Fol Getullo Vargas que, durante o Estado Novo, incrementou a 
Aeronautica civil, acolhendo a atuagao destacada do ilustre e incansavel brasl- 
leiro que 6 Assis Chateaubriand, fundando em todo o territorlo nacional varlos 
postos de aeronautica civil, isto 6, os aeroclubes. 

Culmlnando ccmi esse movimento aeronautico surglu a necessldade imperiosa 
de criagao da arma aeronautica, e essa foi instltulda no Govemo do Presldente 
Vargas, sendo o primelro Mlnistro da Aeronautica neste pals o notavel e saudoso 
brasileiro Salgado Fllho, a quem devemos, neste momento, uma palavra de sau- 
dade que registre o reconhecimento da Nagao pelo muito que fez a favor da aero- 
nautica brasileira. 

Estas as homenagens que devla trazer em nome do meu Partido, em apolo 
k tramltagao do Requerimento do nobre Senador Daniel Krleger, nao sem delxar 
de fazer o merecldo eloglo a esses dois grandes gauchos na vlda brasileira, Getu- 
llo Vargas e Salgado Filho. (Muito bem!) 

O SB. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presldente, nao era de meu desejot pro- 
nunciar-me sobre as homenagens que estao sendo prestadas a Aerondutlca. 

O nobre Senador Daniel Krleger ja deflniu de forma magistral a razao de 
ser da Incorporagao destes documentos aos Anals do Congresso. Mas, o nobre 
Senador Paulo Fender,, no seu brilhante discurso, avangou conceitos que me 
parecem merecedores de pequena ressalva. 

Pertencl a Avlagao Mill tar durante quatro anos; assist! a sua formagao e 
trabalhel conjuntamente com a Avlagao Naval. Alnda estao em vigor alguns dos 
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documentos por mlm elaborados naquela ocaslao. Sou obrigado, portanto, a con- 
testar S. Ex.a — como certa feita fui encarregado de fazer com o meu parti- 
cular amigo, o emlnente Mlnistro Salgado Filho, na afirmativa feita por S. Ex.a 

sobre a criagao da avlagao militar. Sou forgado a isso, ja que mortos estao oa 
dois homens que trabalharam no assunto, o General Pedro Aur^lio de Ools Mon- 
teiro e o General Alvaro Guilherme Marlante. Ful auxillar desses dois chefes, 
servi mals tarde no Gablnete da Aviagao militar... 

O Sr. Paulo Fender — Embora anti-regimental permite V. Ex.a um peque- 
no aparte, com a tolerancla do Sr. Presidente? 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Concede o aparte. 

O Sr. Paulo Fender — Nao proferl dlscurso; apenas encamlnhel a votagao 
com algumas palavras de reglstro aos services asslnalados que prestaram os dois 
grandes brasllelros, Getiilio Vargas e Salgado Filho, a causa da aviacao. Nao quis, 
de modo algum, deixar de reconhecer o merito da Aerondutica militar, mas acho 
que nao fora o incremento que se deu, durante o Estado Novo, a formacao da 
Aeronautica Civil, nao terla sldo possivel a criaqao do Ministerio da Aeronautlca 
sob o impulse que Ihe deu origem. V. Ex.a cita nomes de militantes cujos services 
prestados a Aeronautlca reconhece de grande valia. Estou de acordo com V. Ex.*, 
embora cite tambem, se me permite, o General Coelho Neto e o Brigadeiro Eduar- 
do Gomes que, por um lapso, parece, V. Ex a esqueceu de menclonar. Era isto que 
querla aduzlr as palavras aqui proferldas no intuito, apenas, de contrlbulr com 
a lembranqa dos dois grandes brasllelros Getullo Vargas e Salgado Filho, que tao 
asslnalados services prestaram a causa trabalhlsta na nossa terra, trazendo ao dls- 
curso brllhante do Senador Daniel Krieger o reglstro de sua passagem nos fastos 
da Aeronautlca. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Dizla eu, Sr. Presidente, que sou conhecedor 
profundo dos assuntos da antlga aviacao militar e da antiga aviacao naval e 
conhecedor, sobretudo, de todos os trabalhos realizados para que se flzesse, no 
Brasil, o Correlo A^reo Militar. Nesse trabalho colaborei como simples Adjunto 
de Estado-Malor, e depols ful obrigado a prossegulr, pela falta momentanea do 
Chefe do Estado-Malor na 6poca, o Coronel Pedro Aur&lo de G6is Monteiro. O 
Presidente da Repiibllca da 6poca, o llustre e honrado Sr. Washington Lulz, por 
uma questao de interpretacao, achava que a forca militar nao poderla ser empre- 
gada em assuntos particulares. 

Neste ponto, permlta-me o nobre Senador Paulo Fender que divirja de S. Ex.a 

nao foi o trabalho extraordinario e inestimdvel de Assis Chateaubriand na criacao 
dos aeroclubes, que redundou na criacao da arma da Aeronautlca. Aconteceu 
o que todos os estudlosos conhecem: — as duas avlacoes — naval e militar — 
tomaram grande desenvolvimento. 

Com o advento do governo de Getullo Vargas, S. Ex.a se interessou de forma 
extraordlnaria pelo desenvolvimento dessa arma e, verificando que na 6poca as 
condlcoes do Brasil nao permitlam a organizacao de duas avlacoes separadas — 
foi a mesma solucao dada por S. Ex.a trinta ou vinte e cinco anos depols ao 
problema da aviacao embarcada — resolveu fundl-las numa so — a Aeronautlca. 

Surgiu, entfto, o trabalho admiiAvel — nao M palavras para qualificd-lo devi- 
damente — do Mlnistro Salgado Filho. Com a sua intellgencia brllhante, sell 
acrlsolado patrlotlsmo e sua vlsao de estudloso, desenvolveu a Forga Aerea, del- 
xando de lado a doutrlna francesa para Introduzir a doutrina americana. Puderam 
asslm nossos avladores ter mals llberdade de acao, dlspor de material mals moder- 
no e, asslm, culmlnar na inlciativa extraordlnaria que foi a criagao do Correio 
A^reo Brasllelro. 

Mlnha intengao, portanto, Sr. Presidente, e solldarizar-me com as homenagens 
prestadas &5 Forgas Armadas e, partlcularmente, a Aeronautlca, & qual sou grato 
de maneira toda especial. Nela passei quatro anos de mlnha existdncia e em um 
dos mementos cruclais da vlda naclonal foi ela que nos valeu. 
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Estavamos era plena guerra. O americano, com todo o seu poderio, declarara 
impossivel proteger o ataque braslleiro, do qual eu era comandante, poique as 
condigoes nao permitiara cobertura eficiente as nossas tropas sera prejudicar os 
proprios brasileiros atacantes. Foi entao que a Forga Aerea Brasileira, sob o co- 
mando de Nero Moura, algou voo e conseguiu proteger integralmente nossas 
tropas, levando tremendo bombardelo aos alemaes, tornando possivel a FEB escre- 
ver a pagina mais brilhante de nossa Historia, implantando no cocuruto do Monte 
Castelo a Bandeira do Brasil. 

Deixo aqui pois, Sr. Presidente, esta mensagem de gratidao e de amizade & 
Forga Aerea Brasileira. Ela me faz lembrar, sobretudo, meus tempos de mogo, 
quando andava nos teco-tecos por esse Brasil afora, sem ilumlnagao, sem radio, 
sem qualquer recurso, sendo necessarlo, muitas vezes, antes de pousar num campo 
improvisado, fazer voos razantes para afugentar as vacas que por ali pastavam. 

Prestando a heroica Aeronautica nacional esta homenagem, quero, sobretudo, 
restabelecer a verdade hlstdrica, reconhecendo os servigos extraordinarios pres- 
tados a nossa aviagao por esses dois homens ja falecidos. Nao desconhego tambem 
o valor de Eduardo Gomes, mogo idealista na epoca, que soube realizar obra admi- 
ravel, aproveitando os beneficios trazidos a Aeronautica por Getulio Vargas. Par- 
tindo da ideia inicial, Eduardo Gomes transformou-a na realidade que hoje todos 
os brasileiros admiram, reconhecem e aplaudem. 

Somente os que, como eu, viajando pelo Brasil afora, assistiram aos primor- 
dios do Correio Aereo Nacional, sabem o quanto ele vale. Mais tarde, fomos tam- 
bem testemunhas da soma extraordinaria de beneficios que essa pleiade de brasi- 
leiros prestou a populagao desamparada de nosso sertao. Assisti a dedicagao da- 
queles mogos, hoje velhos sessentoes como eu, procurando amenizar a miseria, 
fazendo verdadeiro servigo de taxis aereos no transporte dos pobres sertanejos 
doentes dos centres atrasados para os mais adiantados. 

Sr. Presidente, com estas palavras, restabelecendo a verdade historica, minha 
intengao foi tambem proclamar o valor de Getulio Vargas, meu querido chefe e 
sempre lembrado amigo, homem admiravel que, bem compreendendo a situagao, 
soube uniflcar as forgas aereas da Marinha e do Exercito em uma so, criando a 
Forga Aerea Brasileira. E vinte e cinco anos depois, quando se discutiu o pro- 
blema dos porta-avioes e algumas correntes desejavam fosse criada uma aviagao 
propria para a Marinha, foi ainda Getulio Vargas quern resolveu o problema — ful 
testemunha — dizendo que o Brasil nao tinha dinheiro e, portanto, nao com- 
portava o luxo de duas aviagoes. 

Reconhecendo, portanto, o valor de Salgado Fllho e do executante do piano, 
Eduardo Gomes, nao posso deixar, nesta ocasiao, de mencionar bem claro o tra- 
balho de Pedro Aurelio de Gois Monteiro, como Chefe do Estado-Maior das Forgas 
Armadas, e de Alvaro Guilherme Mariante, Diretor da Aviagao Militar, elaborando 
todos os regulamentos, estatutos da antiga Aviagao Militar, e consubstanciando 
todo esse trabalho em documento escrito que propunha a criagao do Correio A6reo 
Militar. 

Eram estas as palavras que julguei de meu dever pronunciar. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) — Em votagao o Requeri- 
mento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Sera transcrita nos Anais a matdria de que trata o requerimento ora apro- 
vado. (Pausa.) 

Esgotada a materia da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Mourao Vieira, inscrito para esta oportu- 
nidade. :>b 
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O SR. MOURAO VIEIRA — Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas para ler 
um telegrama e, consequentemente, promover sua insergao nos Anais, quase que 
como um aditamento as palavras aqui ha pouco pronunciadas pelo nobre Sena- 
dor Gaspar Velloso. 

Ainda desta vez, fago referenda a uma atitude do ilustre Ministro da Viagao, 
Sr. Virgilio Tavora, dando ciencia a mim e a outros membros da bancada ama- 
zonense, que encaminhou ao Conselho de Ministros o relatorio do Grupo de Tra- 
balho que examinou o problema, pelo qual se ve terem sido solucionados os 
aspectos tecnicos da ligagao da Bacia do Paraguai com a do Amazon as, incon- 
testavelmente ideal ainda nao atingido, mas que sera de relevancia para a regiao 
que aqui tenho a honra de representar. 

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

O SR. MOURAO VIEIRA — Com todo o prazer. 

O Sr. Lopes da Costa — Como representante de Mato Grosso, desejo nesta 
oportunidade congratular-me com V. Ex.a pela noticia que traz a esta Casa, 
contida no telegrama que acaba de receber do ilustre Ministro da Viagao, que 
mandou equacionar pelo grupo de trabalho, solugao tecnica para ligagao das 
Bacias Paraguai — Amazonas, empreendimento esse que grandes beneficlos pro- 
porcionara as regioes do norte e oeste do pais. 

Quero crer que, agora, conforme essa informagao expontanea do Sr. Minis- 
tro da Viagao, o Governo tomara providencias necessarias ao atendimento das 
necessidades do porto de Manaus, que, hoje, esta em situagao de quase calami- 
dade publica. 

Os jornais da minha terra estao fazendo eco as deficiencias daquele porto, 
que acarretam reais prejuizos para a economia regional. 

Sr. Presidente, que minhas palavras sirvam de estimulo ao Sr. Ministro da 
Viagao; e, mais do que isso, ao proprio regime parlamentarista, porque ha poucos 
meses longe estaria eu de supor que um Ministro de Estado pudesse se dirigir 
expontaneamente a um parlamentar, para transmitir-lhe noticias sobre provi- 
dencias que estlvesse tomando, independentemente de solicltagao nesse sentido. 

O Sr. A16 Gulmaraes — Permite V. Exa um aparte? 

O SR. MOURAO VIEIRA — Com prazer! 

O Sr. A16 Gulmaraes — Quero associar-me ao pensamento de V. Ex.a, exter- 
nando minhas congratulagoes ao Exmo. Sr. Ministro da Viagao, Sr. Virgilio Tavo- 
ra, pelas providencias que esta adotando a frente daquela Pasta. Realmente 
recebi, como o nobre Senador Gaspar Velloso provavelmente tera recebido tam- 
bem e, certamente, outros representantes do Parana no Congresso, noticias sobre 
as providencias por S. Ex.a tomadas em relagao ao problema ferroviario do nosso 
Estado. E inegavelmente um notavel servigo que S. Exa presta ao parlamentar, 
que se ve, assim, quase na obrigagao de defender os interesses da sua regiao, 
e assim fica a par das providencias ministeriais com relagao a seus Estados. 
Louvando o conhecimento tecnico e a inteligencia desse jovem Ministro, felicito-o 
pela dlligencia que tomou, de nos fazer presente sobre os problemas de cada 
regiao braslleira. 

O SR. MOURAO VIEIRA — Agradego o aparte do eminente Senador pelo 
Parana, manifestagao que constitui, certamente, a parte que mais elevara no 
conceito de todos nos o Sr. Ministro de Viagao e Obras Publicas. Assim Sr. 
Presidente, nos, parlamentares, nos sentimos tambem no Governo da Republica, 
coisa que hi poucos meses parecia quase impossivel. As providencias eram soli- 
citadas e nao eram adotadas. Muitas vezes nem resposta mereciam. Nao estou 
fazendo, a esta altura, recriminagoes ao passado; apenas, quero deixar patente 
que esta 6 uma das caracteristicas do sistema parlamentarista, e por isso desde 
a primeira Emenda Raul Pilla a ele me associei. 
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Levando ao Sr. Ministro Virgilio Tavora os nossos agradecimentos, espera- 
mos que os Grupos de Trabalho cheguem a bom termo e dem a regiao ama- 
zonlca, como a do sul do Parana e do centro dos Estados, a aten?ao de que 
necessitam. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTS (Argemlro de Figueiredo) — Nada mais havendo que 

tratar, vou encerrar a sessao. Designo para a de amanha a seguinte: 

-....'.r  - ORDEM DO DIA 

1 

Discussao unica da redatjao final do Projeto de Eei do Senado n.0 12, de 
1961, que altera a Lei n,0 1.779, de 22 de dezembro de 1952, que criou o Institute 
Brasileiro do Cafe, e da outras providencias. (Redagao oferecida peia Comissao 
de Redagao em seu Parecer n.0 576, de 1961). 

•' : V' ■ ' ^ 2 
Discussao unica da redagao final do Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 

1961, que considera de utiiidade piiblica a Conferencia de Sao Vicente de Paulo, 
de Sao Torquato, Municipio de Vila Velha, Estado do Esplrito Santo. (Redagao 
oferecida pela Comissao de Redagao em seu Parecer n.0 575, de 1961). 

■ 3 ; ■' ■■ ■ 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 51, de 1961 (n.0 2.490, de 

1960, na Casa de origem) que cria o Institute de Previdencia dos Congressistas 
(IPO — incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de intersticio, con- 
cedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Caiado de Castro — 
tendo 

PARECERES (n.03 552, 553, 554 e 617, de 1961) das Comissoes 

— Diretora, favoravel (com voto em separado do Sr. Senador Cunha Mello); 

— de Legislagao Social, oferecendo substitutivo; 

— de Finangas, favoravel ao substitutivo, com as subemendas n.0s 1 a 4 (CF); 

— de Constituigao e Justiga, favoravel ao substitutivo e as subemendas. 

4 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 107, de 1961 (n,0 24, de 
1959, na Camara), que isenta dos impostos de importagao e de consume material 
a ser importado pela Radio Televisao Parana SA., para a instalagao de uma 
estagao completa de televisao na cidade de Curitiba, no Estado do Parana, tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 599, de 1961, da Comissao de Finangas. 

: ■„ 5 -''i ■ ■ • ^ 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara h.0 108, de 1961 (n.0 2.935, 

de 1957, na Camara), que concede a pensao especial de Cr$ 6.000,00 a Joao Igna- 
cio da Silva, ex-foguista do Ldide Brasileiro, tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 600, de 1961, da Comissao de Finangas. 

6 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 110, de 1961 (n.0 1.871, de 
1961, na Camara), que fixa norma para pagamentos aos servidores do MinisteriO 
da Educagao e Cultura, aproveitados nas Escolas Tecnicas e Industrials, e da 
outras providencias, tendo 
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PARECERES FAVORAVEIS sob n.0s 601 e 602, de 1961, das Comissoes 
— de Servifo Publico Civil; e 

— de Financjas. 
7 

Discussao linica do Projeto de Lei da Cavnara n.0 112, de 1961 (n.0 2.596, de 
1961, na Camara) que autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da 
Viagao e Obras Piiblicas, o cr6dito especial de Cr$ 633.598.834,10, para o paga- 
mento de dividas resultantes de servigos de emergencia no Nordeste, tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 603, de 1961, da Comissao de Finangas. 

8 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 113, de 1961 (n.0 4.784, 

de 1958, na Camara), que isenta de impostos de importagao materials importados 
pela R&dio Televisao Paulista, tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 604, de 1961, da Comissao de Finangas. 

9 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 117, de 1961 (n.0 2.162, 

de 1961, na Casa de origem), que concede pensao especial de Cr$ 30.000,00 a 
D. RACHEL NOEMI FARIA NEVES DE SOUZA LEAO, viilva do ex-Deputado 
Federal Eurico de Souza Leao (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispen- 
sa de intersticio, concedida na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador 
Jarbes Maranhao), tendo 

PARECER FAVORAVEL (n.o 605, de 1961) 

— da Comissao de Finangas. 
Est5, encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 18 horas e 45 minatos.) 



193.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 25 de outubro de 1961 

PRESIDENCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E GUIDO MONDIN 

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

Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 
Zacharias de Assumpgao — Lobao da Silveira — Eugenio Barros — Leo- 
nidas Mello — Mathias Olympio — Joaquim Parente — Fausto Cabral 
— Femandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Regi- 
naldo Fernandes — Dix-Huit Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao 
Arruda — Jarbas Maranhao — Lourival Fontes — Jorge Maynard — 
Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — Aloysio de 
Carvalho — Del Caro — Ary Vianna — Paulo Femandes — Arlindo 
Rodrigues — Miguel Couto — Caiado de Castro — Gllberto Marinho — 
Bbnedito Valadares — Nogueira da Gama — Milton Campos — Lino 
de Mattos — Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Fellclano — 
Lopes da Costa — A16 Guimaraes — Gaspar Velloso — Saulo Ramos 
Irlneu Bornhausen — Daniel Krieger — Mem de Sa — Guldo Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presenga acusa o compa- 
recimento de 46 Srs. Senadores, Havendo mimero legal, declaro aberta a sessao. 

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

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

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N.° 618, DE 1961 
Da Comissao de Servico Publieo Civil, sobre o Projeto de Lei da 

Camara n.0 1.657-B, de 1960 (n.0 29, de 1961, no Senado), que dispoe 
sobre a criagao de cargos no Quadro Permanente do Ministerio da Agri- 
cultura e da outras providencias. 

Relator: Sr. Miguel Couto 
O Poder Executive, com a Mensagem n.0 85, de 1960, encaminhou ao exame 

do Congress© Nacional, acompanhado de Exposigao de Motives do Diretor do 
Departamento Administrativo do Servigo Piiblico, projeto de lei, que visa a criar 
cargos no Quadro Permanente do Ministerio da Agricultura e da outras provi- 
dencias. 

As razoes que levaram o Governo Federal a propor a criagao de tals cargos 
estao especificadas no trabalho elaborado pelo DASP e nas informagoes presta- 
das pelo Ministerio da Agricultura. 

Entende o Orgao Tecnico do Executive que a medida e oportuna e justlfi- 
cavel, de vez que: > 

"o trabalho relacionado com as pesqulsas agronomlcas na area 
situada na jurisdigao do Institute Agronomico do Oeste (Minasi Gerals, 
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Golas e Mato Grosso), vexn-se avolumando em decorrencia do surto de 
progresso por que pass a aquela regiao, principalmente em conseqiiencia 
do con junto de obras destinadas a construgao da nova capital do Pais." 

Ora, verificando-se que a criagao de tais cargos objetiva suprir as defi- 
clencias de pessoal do Institute Agronomico do Oeste, do Servigo Nacional de 
Pesquisas Agronomicas e do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agrono- 
mlcas, instituigoes estas de importancia fundamental para o desenvolvimento 
e aperfelgoamento de nossos metodos de produgao e pesquisa agricolas, opina- 
mos pela aprovagao do presente projeto, atendendo, tambem, a que o mesmo 
estd redigido em termos de rigorosa tecnica administrativa, conforme preceitua 
a Lei n.0 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Sala das Comissoes, 31 de malo de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Miguel Couto, Relator — Paulo Fender — Jarbas Maranhao. 

PARECER N." 619, DE 1961 
Da Comissao de Agricultura, Pecuaria, Florestas, Ca?a e Pesca, sobre 

o Projeto de Lei da Camara n.0 29, de 1961, (na Camara n.0 1.657-B/60), 
que dispoe sobre a criagao de cargos no Quadro Permanente do Minis- 
terio da Agricultura e da outras providencias. 

Relator: Sr. Nogueira da Gama 

O Poder Executive, atraves da mensagem n.0 85, de I960, encaminhou ao 
exame do Congresso Nacional, acompanhado da Exposigao de Motives do Depar- 
tamento Adminlstrativo do Servigo Publico, projeto de lei que visa a criar cargos 
no Quadro Permanente do Ministerio da Agricultura e da outras providencias. 

Na Camara, foi aprovado o Projeto nos termos do substitutivo da Comissao 
de Orgamento e Fiscalizagao Financeira. 

E de transcedental importancia o Instituto Agronomico do Oeste, por sua 
missao de aperfeigoar os metodos agriculturais em grande area, sobretudo na 
regiao circunvizinha a Brasilia, Estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goias, o 
mesmo se podendo dlzer do Servigo Nacional de Pesquisas Agronomicas e do 
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronomicas, orgaos aos quais se desti- 
nam os cargos criados pelo projeto. 

Apreciando devidamente a materla, somos pela sua aprovagao. 

Sala das Comissoes, 7 de agosto de 1961, — Nelson Maculan, Presidente — 
Nogueira da Gama, Relator — Ovidio Teixeira — Lopes da Costa — A16 Gul- 
maraes. 

PARECER N « 620, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 29, 

de 1961 (n.0 1.657-B/60, na Camara), que dispoe sobre a criagao de car- 
gos no Quadro Permanente do Ministerio da Agricultura e da outras 
providencias. 

Relator; Sr. Fausto Cabral 
O presente projeto, que dispoe sobre a criagao de cargos no Quadro Perma- 

nente do Ministerio da Agricultura, e originario do Poder Executivo, tendo sido 
encaminhado ao exame do Congresso Nacional com a Mensagem n.0 85, de 1960. 

Os cargos que o projeto pretende criar sao necessaries ao funcionamento 
normal do Instituto Agronomico do Oeste, segundo se constata da Exposigao 
de Motives do Departamento Administrative do Servigo Publico que informou 
a iniciativa do Governo Federal. 

As Comissoes de Servigo Publico Civil e de Agricultura, Pecuaria, Floresta, 
Caga e Pesca, ja se manifestaram na especie, aduzindo consideragoes favorA- 
vels a aprovagao do projeto. 
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A este Orgao Tecnico cabe apreciar as implica?6es de ordem finanoelra que 
a proposigao apresenta, e que estao consubstanciadas em seu artigo 2.° O precelto 
legal em referencia autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Minist^rio da 
Agricultura, o credito especial de Cr$ 32.280.000,00 (trinta e dois milhoes, duzen- 
tos e oitenta mil cruzeiros) para prover as despesas com a criagao dos cargos 
enumerados no projeto. 

Como se observa, a proposigao e recomendada pelos 6rgaos Tecnioos desta 
Casa encarregados de examinar-lhe o merito, sendo assim tambem merecedora 
de nosso acolhimento, pelo sentido tecnico de que se reveste. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovagao do projeto. 
Sala das Comissoes, 18 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 

Fausto Cabral, Relator — Lobao da Silveira — Lopes da Costa — Nogueira da 
Gama — Eugenio Barros — Del Caro — Ary Vianna — Dix-Hult Rosado. 

PARECER N.0 621, DE 1961 

Da Comissao de Constltuigao e Justiga sobre o Projeto de Resolugao 
n.0 24, de 1960, que cria sub judice da Camara dos Deputados a "Comis- 
sao Mista do Museu do Congresso", composta de tres representantes do 
Senado Federal e dois da Camara dos Deputados. 

Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo 
O Projeto de Resolugao n.0 24, de 1960, e de autoria do nobre Senador 

Coimbra Bueno, e cria, sub judice da Camara dos Deputados, uma ComlssSo 
Mista, destinada a transformar o antigo Senado da Republica, com sede no Rio 
de Janeiro, em Museu do Congresso. 

Essa Comissao ira examinar, naturalmente, os meios legals daquela transfor- 
magao, o que vale dizer que, somente nessa oportunidade, o assunto exiglrd 
exame mais detido. 

A simples constltuigao de uma Comissao de Parlamentares para tals fins, 
nada contem que possa colidir com os textos e o espirito da Constltuigao da 
Republica. 

Assim pensamos. 
Sala das Comissoes, 9 de novembro de 1960. — tourival Fontes, Presidente 

— Argemiro de Figueiredo, Relator — Silvestre Pericles — Ruy Carneiro — 
Menezes Pimentel — Jefferson de Agular. 

PARECER N.0 622, DE 1961 

Da Comissao Diretora, sobre o Projeto de Resolugao n.0 24 de 1960, 
que cria, sub judice da Camara dos Deputados, a "Comissao Mista do 
Congresso" destinada a transformar o antigo predio do Senado da Repu- 
blica era Museu do Congresso. 

Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo 

O nobre Senador Coimbra Bueno apresentou o Projeto de Resolugao n.0 24, 
criando, sub judice da Camara dos Deputados, uma "Comissao Mista do Congres- 
so", composta de tres representantes do Senado e dois da camara dos Deputados, 
vlsando a transformar o predio do antigo Senado da Republica, no Rio de 
Janeiro, em Museu do Congresso. 

A mat&ia, com parecer da douta Comissao de Constltuigao e Justiga, vem 
ao exame desta llustre Comissao Diretora. 

Consta, do processo, um parecer do emlnente IP-SecretArlo do Senado, que 
adotamos. 

O Senado jd deliberou em ceder, a titulo prec&rio, o Edificio do Monroe, ao 
Estado Maior das Forgas Armadas. E o predio esta ocupado. 
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Isso posto, opinamos que se devolva o processo a douta Comissao de 
Justlga, que, data venia, devera considerar prejudlcada a Inlciativa consubstancia- 
da no Projeto de Resolugao n.® 24, de 1960. 

Sala da Comissao Diretora, agosto de 1961. — Auro Moura Andrade, Presi- 
dente — Argerairo de Flguelredo, Relator — GUberto Marinho — Novaes Filho — 
Mathias Olympio. 

PARECER N.0 622-A, de 1961 

Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Resolugao 
n.® 24, de 1960, que cria a "Comissao Mista do Musen do Congresso". 

Relator: Sr. Nogueira da Gama. 
0 presente projeto, de autoria do eminente Senador Coimbra Bueno, que 

cria a Comissao Mista do Museu do Congresso, nao pode, data venia, merecer 
acolhida nesta Comissao. 

Em primeiro lugar, nao poderlamos, atrav6s de simples projeto de resolugao, 
erisur obrigacao para a Camara dos Deputados. Projetos de resolugao valem, 
apenas, para cada Casa do Pajrlamento, e disciplinam, tao-somente, assuntos que 
digamt respeito a econoraia intema de eada uma. 

Para adogao de medidas do interesse das duas Casas do Congresso, e que 
se fizessem valer em ambas, como no caso presente, o instrumento adequado 
seria um projeto de Decreto Leglslativo. 

Afora isso, forgoso e deduzir, da redagao do projeto, que seus objetivos nao 
estao claramente delineados. 

Frlse-se, alnda, que o Palacio Monroe pertence ao Senado e nada deve ter 
a Camara com a sua destinagao. 

Acresce considerar, finalmente, que a Comissao Diretora do Senado escla- 
rece, em seu pronunciamento sobre a materia, que "a iniciativa constante do 
projeto estd prejudicada por deliberagao posterior do Senado, ex vi da qual o 
Edificio Monroe fol, a titulo precario, cedido ao Estado Maior das Forgas Ar- 
madas". 

Ante o exposto, opinamos, pela rejeigao do projeto. 

Sala das Comissoes, 20 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Nogueira da Gama, Relator — Aloysio de Carvalho — Vivaldo Lima — Heribaldo 
Vieira — Milton Campos. — Lourival Fontes. 

PARECER N.® 623, DE 1961 

Dai Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.® 43, de 1961, que restabelece a denominagao da Faculdade 
de Direito de Mato Grosso, federalizada pela Lei n.° 3.877, de 30 de 
Janeiro de 1961 

Relator: Sr. Lourival Fontes 

01 presente projeto, de autoria do eminente Senador Fllinto Miiller, deter- 
imftmai que- c> estabelecimento de ensino superior, com sede em Cuiaba, federali- 
zado com o titulo de "Faculdade de Direito de Cuiaba", pelo art, 7.° da Lei 
n.® 3.877, de 30 de Janeiro de 1961, conservara a denominagao de "Faculdade 
de Direito de Mato Grosso", com que foi criado pela Lei n.® 486, de 5 de setem- 
bro. de 1952, do releriJ.o Estado e, reconhecido pelo Govemo Federal atraves do 
Decreta n.® 47.33,9, de 3 de dezerabro de 1959. 

II — Justlficando a Proposlgao, dlz seu ilustre Autor: 
o'j :,vJf' 

a) o estabelecimento de ensino juridico a que se refere o projeto fol 
criado pela Let estadual de Mato Grosso, de 5 de setembro de 1952, com 
o titulo de "Faculdade de Direito"; 



- 192 - 

b) instalado a 31 de janeiro de 1954, teve o seu funcionamento auto- 
rlzado pelo Govemo Federal em 20 de novembro de 1956, sendo reco- 
nhecido oflclalmente, na forma da leglslagao vlgente em 3 de setembro 
de 1959; 

c) em virtude, entretanto, de engano havido na fase de elabora?ao 
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 Direlto de Culab&", ao inv^s de "Faculdade de Dlrelto de Mato Grosso", 
engano que, agora, procura-se corrlglr. 

Ill — Do ponto de vista const!tuclonal e juridlco, nada hd que Invallde o 
projeto, e, assim sendo, oplnamos por sua aprovagao. 

Sala das Comlssoes, 17 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 
Lourival Fontes, Relator — Ary Vianna — Nogueira da Gama — Vivaldo Lima — 
Aioysio de Carvalho. 

PARECER N.0 624, DE 1961 
Da Comissao de Educagao e Cultura sobre o Projeto de Lei do Senado 

n.0 43, de 1961, que restabelece a denominagao da "Faculdade de Direito 
de Mato Grosso", federalizada pela Lei n.0 3.877, de 30 de janeiro de 1961. 

Relator: Sr. Jarbas Maranhao 
O projeto em exame, apresentado pelo nobre Senador FUlnto Miiller, tem 

por objetivo apenas restabelecer a denomlnagao primltlva do Institute de enslno 
juridlco criado por Lei do Estado, posteriormente, autorlzado a funclonar e, 
flnalmente, federalizado pelo Govemo Federal com o nome de Faculdade de 
Direito de Mato Grosso. 

Fundamentando as razoes da medlda, seu ilustre autor pondera que o refe- 
rido estabelecimento criado em 1952, com o titulo de "Faculdade de Dlrelto de 
Mato Grosso", teve o seu funcionamento legalmente autorlzado em 1956, tendo 
sldo federalizado, de conformldade com o dlsposto na Lei n.0 1.254, de 4 de 
dezembro de 1950, sob a denomlnagao de "Faculdade de Direito de Culaba", 
ao inves de "Faculdade de Direito de Mato Grosso". 

Houve, como declara o nobre autor da proposigao, e como e facil de ser 
averiguado, manifesto engano na fase elaboradora do projeto que propunha a 
Integragao daquela Faculdade no slstema federal de enslno, engano que foi man- 
tido na Lei n.0 3.877, de 30 de janeiro de 1961. 

Com a flnalldade, pols, de corrlglr, no diploma legal que federalizou o refe- 
rido estabelecimento, o lapso acima mencionado, 6 que fol oferecldo o projeto 
em aprego por cuja aprovagao esta Comissao ora se manlfesta. 

Sala das Comlssoes, outubro de 1961. — Menezes Pimentel, Presldente — 
Jarbas Maranhao, Relator — Lobao da SUveira — Arlindo Rodrigues. 

PARECER N.0 625, DE 1961 
Da Comissao de Constituigao e Justiga, sobre o Oficio n." 193-P/58 

(2) — do Presidente do Supremo Tribunal Federal, enviando copia de 
acordao referente ao Recurso Eztraordinario n.0 19.423, julgado a 30-5-52 
(inconstitucional a cobranga do imposto de renda sobre os venclmentos 
de professores). 

Relator: Sr. Aloyslo de Carvalho 

A esta Comissao de Constltulgao e Justlga, para sua dellberagao, na forma 
da letra b do art. 86 do Regimento Intemo do Senado, vem em cdpla autentlcada 
o acordao proferido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extra- 
ordinario n.0 19.423, do Dlstrlto Federal, decretando os professores "Isentos do 
pagamento de qualquer parcela do imposto de renda, tanto progresslvo como 
cedular, ou de qualquer outra denomlnagao, frente ao artlgo 203 da Constltul- 
gao". 
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O Invocado preoelto constltuclonal declarou, como se sabe, que nenhum 
Imposto gravarla dlretamente os dlreltos de autor nem a remunera?ao de profes- 
sores e jomalistas. Admltldo o Imposto de renda, como era obvio, entre os abran- 
gidos pela Isengao, nao tardou que surgissem as diividas quanto a extensao 
dessa Isengao as duas formas de trlbuta?ao, a cedular e a complementar progres- 
slva. Vacilante, a principlo, acabou a jurlsprudencia por se orientar no sentido 
da Isengao total, vlsto que seria em tats termos a concessao constltuclonal. 
Fruto desse pensamento e o acordao referldo, datado de 30 de malo de 1952, 
quando em vigor, alias, disposlQao de lei ordln^rla (a lei n.0 986, de 20 de 
dezembro de 1949) estabelecendo que nao seriam considerados, para efelto do 
Imposto cedular e complementar, os dlreitos de autor, nem a remuneragao de 
professores e jomalistas. A ampllagao da IsenQao se operava agora por xnodlfl- 
cagao do texto do pardgrafo 2.° do artigo 24 da Lei n.0 154, de 25 de novembro 
de 1947, onde apenas se falava em Imposto cedular, excluido, por conseguinte, 
e intencionalmente, o imposto complementar progressivo. 

As trlbutaQoes Impostas anteriormente i Lei n.0 986, a titulo de Imposto 
complementar, dado que as normas entao vlgentcs so falavam de isengao para 
efelto de Imposto cedular, teriam que ser naturalmente apreciadas, e mantidas 
ou anuladas, a luz do artigo 203 da Constitul?ao. Foi o que fez o Supremo Tri- 
bunal Federal, no acordao em apre?o, dando ganho de causa ao interessado, a 
quern a Delegacla Regional do Imposto sobre a Renda em Fortaleza impusera 
o pagamento do Imposto complementar, contando-se, para esse fim, remune- 
ra?ao de maglsterio. Com a declsao, ficava fulminado, por inconstltuclonal, o dls- 
positlvo do Decreto-Lei n.0 5.844, de 23 de setembro de 1943, sobre que assentara 
aquela Delegacia Regional o seu ato, dispositive repetido, alias, em diplomas 
posterlores, at6 que a Lei n.0 986, de 1949, ajustou a materla aos preclosos termos 
constitucionals. 

Isto posto, estamos em face de uma disposigao de lei cuja inconstltuciona- 
lldade o Supremo Tribunal Federal reconhece em definitive, cabendo, pols, ao 
Senado suspender-lhs a execugao, no uso da atribuigao que Ihe confere o artigo 
64 da Constltuigao. Ocorre, porem, que a esta altura, nao mais vigora o preceito 
assim incrlmlnado, em breve anulado, como vimos, pelo proprio leglslador ordi- 
narlo. Dar a essa decisao judicial a conseqiiencla de uma resolugao do Senado 
decretando a suspensao da execugao da norma condenada seria conduzlr na 
pr&tlca, ao absurdo o mandamento constltuclonal. Seria, aflnal, suspendermos 
a execugao do que nao mais exlste, o que, por certo, nao estava no amblto do 
leglslador constltulnte autorizar. O que este quls fol evitar que prevalecesse, 
como anomalla debilltando a ordem Juridlca, um preceito legal para sempre 
declarado Ineonstltuclonal pelo orgao competente para faze-lo, em cumprimento 
do "mais eminente dos seus deveres", como o consagrava Rul Barbosa. Que nao 
prevalecesse, 6 claro, at6 sua completa extlrpagao pelos meios proprlos. 

Se o leglslador ordlnario se anteclpou a nossa providencia, usando de melo 
proprio, que Ihe 6 prlvativo, nao resta ao Senado, na hipotese concreta, senao 
determinar o arquivamento da mat^ria. 

E o nosso parecer, salvo melhor juizo. 
Sala das Comlssoes, 20 de outubro de 1961. — Daniel Kriger, Presldente — 

Aloysio de Carvalho, Relator — Lourival Fontes — Heribaldo Vieira — Vivaldo 
Lima — Nogueira da Gama — Milton Campos. 

O SR. PRESIDENTS. (Cunha Mello) — Estd finda a leltura do expedlente. 
Hfi oradores inscrltos. 
Tern a palavra o nobre Senador Saulo Ramos. (Pausa.) 

Nao estd presente. 
Tern a palavra o nobre Senador Sergio Marinho. 
O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presldente, lamento nao estar presente aos 

trabalhos desta Casa, no momento, o Senador Lima Teixeira, porquanto o meu 
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proposito e responder as afirma?6es ontem feitas pot esse cminente colega no 
toeante ao Projeto do Codigo Braslleiro de Telecomunicagoes, de qne tenho a 
honra de ser Relator na Corai&sao Especial. 

O Senador lima Telxeira — quero fazer justly a a esse llustre colega — 
quando pediu as Comissoes que dessem andamento aos sens trabalhos, natural- 
mente nao estava suficientemente informado do tempo que o Projeto de Teleco- 
municagoes gastou em sua tramita^ao na Camara dos Deputados, nem tamipouoo 
da data em que retomou ao Senado e daquela em que fol distribuido a Comissao 
Kspecial e as demals Comissoes. 

Tenho o Senador lima Telxeira em alta conta e se S. Ex.* ontem, nao foi 
exato na sua afirmaqao, e porque nao disponha dos dados verdadeiros que levas- 
sem a nm julzo sereno no que diz respeito ao comportamento das Comissoes 
especializadas desta Casa. 

Alias, o que ocorreu com o Senador Lima Telxeira poderia aconteoer com 
qualquer inn de nos. Partiu S. Ex.* de dados inexatos e, portanto, deveria chiegar, 
como hievitavelmente cbegou, a conclusoes exageradas, deformadoras da reaU- 
dade dos fatos. 

Sr. Presidente, para que nao paire qualquer duvida, resolvi, modestamente, 
colaborar com o Senador Lima Teixeira, trazendo ao seu conhecimento as datas 
que marcam a tramitagao do Projeto, nao sd aqui como tambem na Camara dos 
Deputados. 

O projeto origlnario do Senado, com o substltutivo do eminente Senador 
Cunha Mello, foi emrfado a Camara dos Deputados, distribuido is Comissoes 
e mandado a publicagao a 29 de noTembrp de 1957. So retornou ao Senado a 
23 de agosto de 1961. Portanto, permaneceu naquela Casa durante o periodo de 
tres anos e nove meses. 

Retornando ao Senado naquela data, isto e, 23 de agosto de 1961, foi-me 
distribuido a 31 do mesmo mes, para, no dia sieguinte, ser recolhldo, porque 
devia ser distribuido a outras Comissoes. O projeto sd permaneceu em meu poder 
durante um dla, apenas urn dia. 

Somente ontem, Sr. Presidente, foi-me o projeto novamente distribuido. 
Nao ignora V. Ex.* que, eleita a Comissao Especial Incumblda de dar parecer 
sobre substltutivo da Camara ao Codigo Brasiieiro de Telecomunlcagoes e esco- 
Ihidos o seu Presidente e Relator, esta nao cruzou os bra?os diante da tarefa 
que o Senado Ihe cometera. Convocou varias <e repetidas reunides, reunioes derao- 
radas, de tres e mais heras de duragao, as quais eompareceram todos aqueles 
qne desejaram. Estiveram presentes Deputados interessados no assunto, ou porque 
foram relatores da Camara ou porque tinham pelo assunto natural incllnagao, 
bem assim Minis tros de Estado, inclusive o Sr. Primeiro Ministro e o Sr. Ministro 
da Viaeao. As reunioes tiveram por escopo ouvir o pronunciamento das partes 
Interessadas, porque, como V. Ex.* sabe, Sr. Presidente, o assunto envolve inte- 
resses momentosos, quer do Poder Pubiico, quer de particulares. E nao serla 
defensavel elaborar um projeto dessas proporgoes ie alcance sem ouvir todas as 
partes interessadas, quer as entidades privadas, quer o Poder Pubiico. 

Assim se fez, e ao longo dessas reunioes travaram-se os mais deraorados e 
interessantes debates; foram trazidos, para conhecimento da Comissao, os mais 
Indispensaveis e utels subsidios, sem os quais a elaboragao do projeto, pela Comis- 
sao Especial, seria ato de plena leviandade, que nao teria a justlficd-lo nenhum 
dado de ordem objetiva; poderia, quando muito, ser norteado por um impulse 
ou impeto passional. E se assim acontecesse, melhor seria nao elabora-Io. 

O assunto envolve a prbpria seguranga do Estado. O substltutivo que saiu 
desta Casa, de autoria do eminente jurista, Senador Cunha Mello, fixou crlt^rios 
estabeleceu rumos, definiu pontos de vistas. 

Alguns- desses criterios, alguns desses pontos de vista, algumas dessas inter- 
pretagbes qns S. Ex.* dava ao probleraa sofreram, no embate das opinloes da 
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Cimara dos Deputados, modificagoes de certo modo sensiveis, e ao relator da 
Comlssao Especial nao seria liclto elaborar um Parecer que iria ser submetido 
aos seus companheiros e ao Plenario desta Casa sem aquilatar, sem examlnar, 
sem analisar todos esses antagonismos, toda essa diversidade, todas essas impli- 
cagoes. 

por isso, Sr. Presidente, que a Oomissao Especial eseolhida pelo Senado 
para se pronunclar sobre o Projeto de Telecomunicagoes somente agora se acha 
capacitada a emitir Parecer a respeito do importantissimo assunto. 
• cfnr oo zTfKit: tooi ou«a stc/iM « % ,r tb! . 

Assim, Sr. Presidente, encerro as minhas palavras com. o proposito modesto 
de, com elas, levar uma contribuigao ao Senador Lima Teixeira, no que diz 
respeito as critlcas por ele ontem formuladas relativamente a lentidao, ao passo 
tardo com que determinados Projetos de Lei se arrastam nesta Casa do Parla- 
mento. 

O Sr. Jorge Maynard — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. SERGIO MARINHO — Com satisfagao. 
O Sr. Jorge Maynard — Pediria a V. Ex.a licenga para acrescentar mais 

uma informagao: e que realizamos sete sessoes e, em todas elas* exceto a segun- 
da, o comparecimento de seus; membros foi Integral. 

O Sr. Aid Guimaraes — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. SERGIO MARINHO — Concedo o aparte com prazer. 
O Sr. Aid Guimaraes — Tenho ouvido com bastante interesse o pronuncia- 

mento tranqiiilo, sincere e veemente da V. Exa, para demonstrar a Casa que a 
Comissao incumbida de estudar o Projeto de Codigo de Telacomunicagoes, pri- 
meiro, tern cumprido seu dever, segundo, tern o alcance exato de suas responsa- 
billdades. Quaro transmitir a V. Ex.a a minha solidariedade, certo estou de que 
homens do estofo moral de V. Ex a e dos seus companheiros de Comissao, hao de 
ofereper ao Pais uma lei que realmente interprate os anseios nacionais neste 
setor. Nao se trata de crlar beneficios, vantagens a quem quer que seja, mas de 
estudar uma lei que seja, de fato, a reafirmagao da vontade nacional no com- 
plexo campo das telecomunicagoes. Tenho conhecido de perto V. Exa em todos 
os trabalhos que Ihe sao cometidos nesta Casa, e em todos tern reveladb nao s6 
com a sabedoria que Ihe e peculiar, mas com a compreensao patriotica de que 
nesta Casa cumprlmos nosso dever, sem favorecer a este ou aquele, a entidades 
ou pessoas, mas apenas tendo em conta o interesse publico. Receba V. Ex.a, neste 
momento, a solidariedade deste seu colega do Parlamento Nacional. 

O Sr. Caiado de Castro — O nobre orador da licenga para um aparte? 
O SR. SERGIO MARINHO — Com muito prazer. 
O Sr. Caiado de Castro — Nobre Senador Sergio Marinho, estou acompanhan- 

do com todo interesse a sua exposigao que, na minha opiniao pessoal, me pare- 
ceu desnecessaria. Tenho seguido a tramitagao deste projeto do Senado e, sobre- 
tudo, osbervado pessoalmente o trabalho extraordlnario da Comissao Especial, por 
nos eleita, para emitir parecer sobre ele. Tenho trocado ideias com meu parti- 
cular amigo, o nobre Senador Jorge Maynard e lido, atentamente as atas das varias 
reunioes, publicadas no Diario do Congress©. Para mim, repito, seria desneces- 
saria a expllcagao de V. Exa, mas folgo em ouvi-la, porque confirma exatamente, 
aquilo que todos sentimos: o cuidado especial que a Comissao vem dedlcando a 
materia e que V. Exa, como relator, rigorosamente em dia estd procurando cor- 
rssponder aquilo que todos esperamos de V. Exa Trago a V. Ex.a minha solida- 
riedade e integral apoio. 

O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente, se fosse liclto esperar um premio 
pelo esforgo que nos, no nosso "metier", desenvolvemos, esse premio teria sido 
agora conquistado, com o alto e generoso pronunciamento dos eminentes Sena- 
dores A16 Guimaraes e Caiado de Castro. 

O Sr. Femandes Tavora — V. Ex a da licenga, tamb^m, para um aparte? 
O SR. SERGIO MARINHO — Com muito prazer. 
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'O Sr. Fernandes Tavora — Nao juntel os meus louvores aos dos llustres cole- 
gas porque V. Ex.* sabe em que conceito o tenho. Seria, por consegulnte, redun- 
d&ncia estar aqiri a tecer encomlos a quem todos reconhecem como homsm de 
alta dignidade, grande capacldade e cumprldor perfelto de todos os seus deveres 
civlcos. 

O SR. SERGIO MARINHO — Sou multo sensivel is amiveis e generosas pala- 
vras de V. Ex.ft, nobre Senador Fernandes Tivora. 

Dizla eu, Sr. Presldente, que a paga ja havla sldo receblda atravis de pro- 
nunciamentos genero-os e elevados, que acabam de ser feltos, neste momento, pela 
palavra autorizada dos Senadores Aid Guimaraes e Calado de Castro. 

Um emlnente membro da Comlssao, o ilustre Senador Jorge Maynard, traz-me 
a sua colabora?ao, lembrando que no curso dos trabalhos, no esforco de reunlr 
subsidies, a Comlssao levou a efelto sete reunloes. 

O Sr. Jorge Maynard — Ouvlndo mals de dez Interessados. 
O SR. SERGIO MARINHO — Ouvindo de dez a doze Interessados e debaten- 

do com amplitude, os assuntos no momento focallzados. 
Sr. Presldente, essa Comlssao jamais esteve de bracos cruzados. Procurou 

desincumblr-se, a qualquer pre?o da tarefa que o Senado Ihe cometeu. E se nao 
a realizou em menor espa?o de tempo isso se deva levar i conta da complexidade 
de que o assunto se reveste. 

Ja que abrllhanta com a sua presenqa, neste momento, os trabalhos desta 
Casa o emlnente Senador Lima Telxelra, nao sel se cometeria uma deselegancla 
pedlndo a S. Ex.ft que reconslderasse aquelas expressoes com que S. Ex.6, estlg- 
matlzou, talvez sem esse propdsito, o trabalho, e esforco da Comlssao Especial, 
escolhlda pelo Senado para dar parecer sobre o projeto de codlgo de telecomu- 
nlcafoes. 

O Sr. r.ima Teixeira — Estou chegando agora ao plenirlo e me vejo surpre- 
endldo com a sollclta?ao de V. Ex.6 pois Ignore o que se trata. Sel apenas que 
V. Ex.6 fala sobre o projeto de Codlgo de teIecomunlca?6es. Gostarla que V. Ex.6 

esclarecesse melhor. 
O SR. SERGIO MARINHO — Nobre Senador Lima Teixeira, Incorrendo no 

pecado de repetlr o que ji declarara, agora dlgo, uma vez que V. Ex.6 se encontra 
no recinto... 

O Sr. Lima Teixeira — Recdm cheguel a ele. 
O SR. SERGIO MARINHO — ... que ocupel a trlbuna com o proposlto exclusi- 

ve de trazer uma colaboragao a V. Ex.6, a flm de que, no emltlr julzos da natureza 
dos que emltiu ontem, se ajuste com mals rigor a realidade dos fatos. 

O Sr. Lima Teixeira — V. Ex6, val entao me permltlr que o apartele. 
O SR. SERGIO MARINHO — Alnda nao concedl o aparte a V. Ex 6 

O Sr. Lima Teixeira — Mas o estou pedlndo. 
O SR. SERGIO MARINHO — Concedsrel, oportunamente, o aparte a V. Ex 6 

Quero oferecer-lhe alguns dados, para que, em torno deles, V. Ex.6 me apartele. 

O projeto referente a telecomunlcacoes, resultante da proposicao Inlcial, de 
autoria do ex-Senador Marcondes Fllho, emltldo atravis de substltutlvo do eml- 
nente Senador Cunha Mello, chegou a Camara dos Deputados em 29 de novembro 
de 1957, nessa data fol distrlbuldo is comlssoes e mandado a Impressao. Retornou 
ao Senado, em 23 de agosto de 1961. 

Noutras palavras, o projeto permaneceu na Cimara dos Deputados durante 
tres anos e nove meses. Retomando ao Senado, conforme ji o dlsse, em 23 de 
agosto de 1961, fol a mim distrlbuldo em 31 de agosto de 1961, para ser, no dla 
seguinte, recolhido, pois deveria ser antes, encamlnhado a outras comlssoes 
e nao i Comlssao Especial. 
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Portanto, o projeto so esteve em meu poder durante um dia. Ontem, recebi-o, 
novamente. Assrm, V. Ex.a dispoe agora, de dados concretos: o projeto perma- 
neceu na Camara dos Deputados durante tres anos e 9 mesas; chegou ao Senado 
em 23 de agosto de 1961, e a mim distribuido, a 31 de agosto, para ser no dia 
seguinte, retomado e somente ontem me foi entregue. Nesse curso de tempo, em 
que a Comissao Especial foi eleita, instaiada, escolhido o seu presidente e rela- 
tor, e somando o dia de ontem, eia nao se descurou da importancia nem da 
necessidade da tramitagao celere desse projeto. Levou a efeito sete reunioes, 
algumas delas com a duragao de mais tres boras, nas quais o assunto foi debatido 
de molde a nos deixar, a nos da Comissao, satisfeitos; todos os angulos do assunto 
foram examinados com o maxlmo de llberaiidade. As ultimas reunioes compare- 
ceram Mlnistros de Estado, como o Sr. Ministro da Viaqao e Obras Piiblicas, Sr. 
Vlrgilio Tdvora, al6m dos Srs. Deputados, interessados no assunto bem como 
Assessores tecnicos para nos orientar nos debates. 

A Comissao, nesse periodo que vai da data de sua instalagao atd o dia de 
ontem, desenvolveu a mais fecunda atividade no sentido de habilitar seus mem- 
bros e a emitirem seus pontos de vista com propriedade a respeito do assunto 
de telecomunicagoes. Concede, agora, o aparte ao nobre Senador Lima Teixeira. 

O Sr. Lima Teixeira — Permita-me V. Ex.a declarar que talvez nao tenha 
sido bem interpretado. Ontem, ao critlcar o Gabinete, meu proposito era chamar 
a atengao para o fato de que a Comissao de Ministros, por ele criada para 
estudar o problema urgente da elevagao do custo de vida, se reunira apenas uma 
vez. Depois de tecer conslderagoes sobre a agao do Presidente da Republlca, 
declare! que considero S. Ex.a meu amigo e que Ihe dou integral apolo. For isso 
tomo a liberdade de advertl-lo, baseado nos comentarios que tenho ouvido 
sobre a elevagao do custo de vida e sobre os imimeros problemas que ainda nao 
foram resolvidos. A seguir, ponderei que o Senado tambem precisa colaborar 
com o Executive. Ha nesta Casa varies projetos que reclamam solugao rapida 
para o que recebemos ate de apelos de alguns deputados. Sao projetos sobre 
telecomunicagoes, SUDENE, e Estatuto da Terra. Nao citei o nome de V. Ex.a 

ou de qualquer deputado. Demonstrei apenas nosso interesse em cooperar na 
solugao desta nova crise. Nao vejo razao nas explicagdes de V. Ex,as, logo nao 
tenho do que reconslderar. Apenas apelei para o Senado sem fazer qualquer 
restrigao ao nobre colega. Aproveito porem a oportunidade para declarar que 
V. Ex.a i um dos Senadores mais estudiosos, capazes e dignos. fi uma verdade 
que proclamo em primeiro lugar, antes que qualquer colega o faga. Quanto ao 
mais, nao. Apelei, repito, aqui no Senado, para que o Congresso colabore com 
o Governo a fim de que possa veneer a crise atual. que 6 a pior, porque 6 crise 
de fome. Esta a explicagao que queria dar a V. Exa pols o considero um dos 
mais eflcientes membros desta Casa. 

O SR. SfiRGIO MARINHO — Agradego sensibilizado as palavras generosas 
e excesslvas de V. Ex.a Acredlto, Sr. Presidente, que o Senador Lima Teixeira, nao 
teve o proposito... 

O Sr. Lima Teixeira — Se V. Ex.a ler as notas taquigrafadas verlficard que 
falei de modo geral e, no que disse, nada ha que possa atingir o nobre colega. 

O SR. SERGIO MARINHO — Acredito que V. Ex.a nao tenha tido esse 
proposito. 

O Sr. Lima Teixeira — Absolutamente. 
O SR. SERGIO MARINHO — Tambem, ao vir a tribuna, nao tlve a intengao, 

movido pelo complexo de narcisismo, de provocar aplausos de V. Ex.a e de 
outros eminentes Senadores. Nao era esse o meu proposito, nem aquele o 
de V. Ex.a 

O Sr. Lima Teixeira — Sei disso. 
O SR. SERGIO MARINHO — O importante, como V. Ex.a nao ignora, i que 

estamos diante de um projeto de lei que envolve assuntos consideraveis nao so do 
poder publlco, como de entidades privadas e porque esse projeto se carrega 
dessas peculiaridades, atrai a atengao de uma grande parte da opiniao publica. 
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O nobre Senador Lima Teixeira, Sr. Presidente, com a autoridade que todos 
nos Ihe reconhecemos e investido no posto de lider da Maioria, aproveita a sua 
presenga na tribuna desta Casa para conclamar os Senadores integrantes da 
Comissao one estuda o Codigo Brasileiro de Telecomunicagoes, no sentido de 
que cumpram com o seu dever e deem andamento r&pido aquele projeto. Nao 
quero repisar o assunto, mas as palavras de S. Ex.a nao deixam duvida do que 
afirmo. Disse S. Ex.a no discurso de ontem: 

"Agora, Sr. Presidente, essa tarefa nos compete. E qual a tarefa do 
Congresso? Vamos encarar a do Senado Federal. Aqui estao alguns proje- 
tcs que precisam de tramitagao rapida, como a denominada Lei Antitruste, 
o projeto da SUDENE, ja nesta Casa, e o Codigo de Telecomunicagoes, 
para cujo exame se criou ate uma Comissao Especial. Essas comissoes 
precisam funcionar..." 

Pelas palavras de V. Ex.a se entende que nao estao funcionando. Repito: 
... Essas comissoes precisam funcionar, para que os projetos tenham 

pareceres imediatos". 
Nao e possivel, Sr. Presidente, dar-se parecer imediato a projeto dessa natu- 

reza, a nao ser que se emit a um parecer leviano. 
Entendo que a expressao "imediatos" do nobre Senador Lima Teixeira sig- 

nifique dentro de um prazo razoavel. 
Diz ainda V. Ex.a: 

"Assim, ajudaremos o Governo de que somos participantes, jS, que 
estamos no parlamentarismo; e precise o Congresso ajudar o Executivo." 

Nesse particular, estou de pleno acordo com o ilustre colega. Era o que 
tlnha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 

O SE. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador A16 
Gulmaraes. 

O SR. ALO GUIMARAES — Sr. Presidente, Srs. Senadores, meu proposlto, 
ao ocupar neste instante a tribuna, 6 trazer meu integral apoio k atuagao do 
Dr. Edmundo Mala a frente do Servigo Nacional de Doengas Mentals. 

Em seis meses de brilhante atuagao, S. S.a modificou intelramente o con- 
ceito da psiquiatria nacional, no sentido de transformar a agao social e medica 
do Govemo nesse dificil setor da Medicina patricia. 

O Sr. Gilberto Marlnho — Permlte V. Ex.a um aparte? 

O SR. AL6 GUIMARAES — Com muita honra, 

O Sr. Gilberto Marinho — Vejo que V, Ex.a ressalta, com a autoridade que 
a Casa e a Nagao Ihe reconhecem, a atuagao desempenhada pelo Dr. Edmundo 
Maia a frente do Servigo Nacional de Doengas Mentals. Ainda no mes de agosto, 
a 22 ou 23, tive ensejo de focalizar a atuagao desse notdvel cientlsta patriclo, 
era discurso proferido neste plenario, com o apoio de V. Exa e do eminente 
Senador Paulo Fender. Nessa modesta intervengao, punha eu em destaque a 
notavel obra por ele realizada no ambito do Estado da Guanabara. Tal oragao 
foi mesmo objeto de um dos derradelros bilhetes do Presidente Janio Quadros, 
que determinou ao Ministro da Saude fazer uma demonstragao das verbas 
orgamentarias atribuidas ao mesmo Departamento, para o corrente exerciclo e 
das constantes da proposta orgamentaria para 1962. Julgo adequada, pois, a opor- 
tunldade para encarecer perante o Sr. Presidente da Republlca, o Premier Tan- 
credo Neves e o Ministro Estacio Souto Maior a conveniencia de ser mantido, 
na Diregao do Servigo Nacional de Doengas Mentals, o extraordinario adminis- 
trador que e o Dr. Edmundo Mala, luzeiro da ciencia medica brasilelra. 

O SR. ALO GUIMARAES — Agradego a V. Ex.a, nobre Senador GUberto 
Marinho, o ter vindo em socorro do orador, com um depoimento objetivo sobre 
a agao desse jovem psiquiatra no Estado da Guanabara, onde uma s^rle de 
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medidas inteligentes e dlnamicas propiciaram um sistema novo de assistencia 
ao doente mental naquele glorioso Estado da Federagao brasileira. 

A contribulcao de V. Ex.® nao 6 t^cnica mas d a de um homem de descortl- 
no e Inteligencla, de um politico que sente o problema e vlu, naquele que pra- 
tlcava tais atos, um admlnlstrador de rara e excelente visao. 

Quero focalizar a atuacjao destacada do Dr. Edmundo Mala, no territdrlo 
naclonal, a frente desse importante servigo de assistencia. 

No momento, o que caracteriza o campo assistencial da Nagao, e justamente 
a superlotaqao dos hospitals que, na sua totalidade, estao impossibilitados, por 
deficiencia de leitos, de atender a populaqao doente do territorio nacional. 

Cumpre tambdm destacar que uma grande parcela dos nosocomios brasllei- 
ros nao esta equipada com os elementos da tecnlca e da ciencla ou com novos 
sistemas assistenciais para cumprir suas finalldades com o rigor e regularidade 
dos metodos clentificos modemos. 

No que tange aos hospitals pslqulatricos, e realmente assustador o nlvel 
em que a maioria deles submerge, para desconforto nosso. Vemos a psiquiatria 
evoluir, em todos os paises do mundo e ate no Brasil, sem que Govemo, insti- 
tulgoes, fundagoes etc., possam acudir as necessidades nacionais nesse setor. 

O Brasil tem, atualmente, 48 mil leitos hospitalares para atender a doentes 
mentais e que uma s^rie de fatores de ordem psicogenetica ou emocional dao 
lugar a traumatismos e a conflitos intimos capazes de determinar doengas da 
mente. Ficamos, pois, verdadeiramente aturdidos diante da deficiencia assisten- 
cial nesse Importante campo da medlcina. 

Acontece que, ainda no sistema oficial brasileiro de assistencia hospitalar, 
carecemos nao so de programagao, mas tambem de regularidade perfelta na 
aplicagao das verbas. Acresce que no setor da assistencia pslquiatrica nossos 
hospitals, nossas organizagoes e nossos institutes se encontram estaticos, teme- 
rosos de procurar novos horizontes a fim de resolverem os problemas psiquia- 
tricos no terrltdrio nacional. 

Reconhego que pelo Servigo Nacional de Doengas Mentais passaram flguras 
emlnentes da psiquiatria brasileira entre as quais destaco o Professor Adauto 
Botelho, um dos homens de maior agao, uma inteligencla das mais vigorosas 
a servigo da nossa especialidade; o Dr. Jurandir Manfredini e o Professor Liza- 
nlas Rodrigues, que trouxeram as luzes dos seus conheclmentos tecnicos a expan- 
sao do Servigo Nacional de Doengas Mentais no territorio brasileiro. Foi, porem, 
Edmundo Mala quera, em poucos meses de atuagao nesse orgao, concebeu for- 
mula nova no setor da assistencia hospitalar, criando, por outro lado, ambula- 
torios com o objetivo de amenlzar os internamentos, como que buscando o 
doente mental no seu nascedouro. Realmente, esta 6 a fungao dos que se integram 
na medlcina oficial para resolver os problemas da assistencia medica no terri- 
torio brasileiro. 

Uma das nossas deficiencias no setor da assistencia ao doente mental 6 
aquela, jd tradicional, de isold-lo. Dai surge a concepgao erronea de que as 
Delegaclas de Policia cabem procurer os insanos que possam criar dlficuldades 
ao melo social para intemd-los. Assim, os hospitals ficavam com doentes iso- 
lados, quase sempre em fase de incurabllidade, de irreversibilldade do seu 
mal. 

Portanto, a id&a fundamental — que nao § de Edmundo Maia, mas por ele 
incentivada — foi a de crlarem-se, primacialmente, os ambulaterios de assistencia 
ao psicopata. Atrav6s deles, em cada nucleo de populagao do territorio nacional, 
ser& descoberto o doente, no prlncipio da sua enfermldade, com possibllidade 
de curar-se atrav^s dos proprlos ambulatdrios, sem necessidade, portanto, da 
intemagao que acarreta, como se sabe, despesa multo maior para os cofres 
publlcos. 
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Dai o interesse do Dr. Edmundo Mala em criar ambulatories de doemjas 
mentals, nao nos hospitals psiquiatricos," nao nos servicos socials onde ja exis- 
tiam, muito embora procure incentiva-los tambem, mas sobretudo e acima de 
tudo — e ai esta a novidade — nos hospitals nao especializados, onde os enfer- 
mos possam ser amparados, no iniclo de sua molestia, evitando-se, assim, a 
marcha progressiva da doenga e conseguindo, com facilldade, deter-lhe o pro- 
cesso evolutivo. 

Diz o Dr. Edmundo Mala em um dos trechos da sua exposigao: 

"A avalanche de intemagoes continuara num crescendo alarmante se 
o Govemo nao modificar a politica erronea que vem seguindo ha anos: 
a de so abrir hospitals e asilar doentes mentals. Com a agravante ainda 
de que a Pollcia, em todo o Pals, intema oitenta e cinco por cento dos 
doentes." 

A invectiva de Edmundo Mala e justamente no sentido de preconizar os 
servigos especializados, atraves dos tecnicos e dos conhecedores da materia, para 
a triagem dos doentes. Estes seriam entao levados, conforme fosse o caso, para 
hospitals, dispensarios, manicomios judiciarios ou para os abrigos-colonia. 

Volta, entao, Edmundo Mala a tese classica da psiquiatria: o doente men- 
tal deve transitar atraves de dispensarios, ambulatbrios e hospitals, a serem 
distinguidos em varias categorias: o hospital para agudos, o hospital para cro- 
nicos, que serla o abiigo-colonia; e os hospitals especializados — os manicomios 
judiciarios com secg5es dlferentes para os dlversos tipos de doentes mentals; 
para os alcodlatras, para os etilo-maniacos, os departamentos para j ovens, para 
os adolescentes e para os casos mais tristes da crianga alienada. 

Importa tambem no caso a preocupagao de estabelecer a higiene mental e 
a recuperagao dos egressos. Sao problemas que vem sendo discutldos atraves 
dos anos, mas que nao encontraram aqui, — e preciso reconhecer — a autoridade 
oficial para criar os servigos, transportando-os para o terreno emlnentemente 
pratico, de modo que nao constem simplesmente dos pap&s oficiais. So quern 
trata do doente mental, so quern dirige hospital psiquiatrico 6 que sabe das 
recidivas que ocorrem frequentemente pela mudanga de doentes que sairam 
de um meio para outro, onde nao e assistido. 

So quem trata do doente mental e que sabe das dificuldades com que lutam 
os medicos, os orientadores socials ou o psiquiatra especializado, para que o 
doente recuperado ciinicamente seja adaptado novamente ao convivio familiar, 
ao convivio social e, apos, ao convivio profissional, que e a etapa mais delicada 
da sua recuperagao. 

O que importa Ihes dizer, agora, e que o doente mental nao e diferente de 
nenhum outro doente. O doente do espi,rito. o doente da mente, aqueles que tem 
dlsturbios mentais 6 igual ao que apresenta disturbios de natureza fisica. Nao 
devemos estigmatizar o doente mental, como se fez em outras eras, porque sofrem 
desequilibrio no seu psiquismo. , . 

Hoje, o atendimento da clinica psiquiatrica, pode-se dizer-se, reglstra o indlce 
notavel de 30 a 40%, de tratamento e recuperagao dos doentes. De modo que 
ha, realmente, necessidade de dinamizar a assistencia psiquiatrica no Brasil, 
para curar o doente na fase inicial da doenga, nos primeiros seis ou doze meses. 
Quando todos esses centres de recuperagao estiverem prontps, teremos reali- 
zado obra de dinamismo e de benemerencia, e ainda, contribuido patriotica- 
mente, para que se acautele o interesse nacional. 

Edmundo Maia procura realizar essa tarefa, a frente do Servigo Nacional 
de Doengas Mentais, elaborando um Piano Geral de Assistencia aos Doentes 

no Brasil. De tal monta e a sua programagao que abrange tecnicamente 
tudo o que acabo de relatar. 
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No primeiro item, cria: 
Sistema Preventivo-Asslstencial Psiquidtrico (servigos de atendimento exter- 

no e domiclliar): 
a) campanha de higiene mental; 
b) ambulatorios de saude mental, de preferencia Integrados nos 

centres de saude e nos hispitais gerais; 
(evita 40 a 50% de intemagoes) 

c) segoes psiquiatricas dentro de hospitals gerais, com pequeno nume- 
ro de leitos; 

(evita 40% de intemagoes) 

d) pronto socorro psiquiatrico, com pequeno mimero de leitos para 
trata-mento de urgencla e triagem de doentes; 

(reduz 40% de intemagoes) 
No segundo item: 
Sistema Hospitalar Psiquiatrico Puro (servigos de internagao): 

a) Hospital para Agudos, com capacidade de 100 a 400 leitos e em 
regime de funcionamento modemo com segao aberta e do tipo hospital- 
dia, hospital-noite (hospitalizagao parcial); pavilhao medico-cirurgico; 
pavilhao de anatomia patologica; 

b) Hospital Colonia, para doentes de evolugao longa e internagao 
prolongada; capacidade: 400 a 1.000 leitos; 

c) Manlcomio Judiciario, Manicomio Agricola; 
d) ClLnlca de Neuro-Pslqulatria Infantil (pavilhao ou hospital); 
e) Clinica de Adolescentes (pavilhao ou hospital); 
f) Clinica de Alcoolistas (pavilhao ou hospital); 
g) Clinica de Epilepticos (pavilhao ou hospital). 

Paralelamente, num item especial, expoe Edmundo Maia: 
1. Evidentemente, em todas estas unidades deveriam existir, isola- 

dos, pavllhoes ou segoes para mol^stias intercorrentes e para tuberculose. 
2. Em todos estes hospitals deveriam funcionar: 
a) servigos socials psiquiatricos; 
b) servigos de terapeutica ocupaclonal; 
c) centres de reabilitagao e recuperagao para doentes internados e 

para egressos; (evita 60% de reinternagoes). 
Prepare de pessoal tecnico 

a) curso de alto padrao (realizado anualmente e organizado pela 
ENS e pelo SNDM); 

b) cursos intensivos de psiquiatria de urgencia; 
c) cursos de difusao; 
d) cursos de atualizagao e de aperfeigoamento; .. 
e) cursos de treinamento adequado as diversas tarefas oriundas de 

um conceito dinamico da psiquiatria modema. 

No item 4, cria o Centre de Pesquisas Psiquiatricas. 
Para quem vive, hk trinta anos, o problema psiqul&trico brasileiro, esse 

programa se nao tris contribuigao realmente nova, desperta o desejo de rea- 
lizar uma obra dinamica, o que 6 positivamente confortador. 
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Posso a&segurar ao Senado Federal e a Nagao de que esse jovem psiquiatra 
brasilelro teve ainda a virtude de conclamar todos aqueles que se dedicam a 
essa especialidade, como eu agora dela afastado por contingencia constitucional, 
e convocar todas as energias dos pslquiatras brasileiros para as solugoes de 
nossos problemas nesse campo. 

Nao 6 mais possfvel que o doente mental viva na indigencia de que todos 
somos conhecedores — eu, porque sou tecnico na especialidade, e V. Ex.af», nobres 
Srs. Senadores, que por terem sido Governadores de Estados e por serem poli- 
ticos militantes, certamente conhecem os problemas psiqulatricos de todas as 
suas regioes. 

Ja nao me refiro aos Estados de Sao Paulo, Guanabara, Minas Gerais e outros 
da Federagao, mas aos pequenos Estados do Nordeste e da Amazonia, que visitei 
e onde encontrei hospitals ja ultrapassadcs, apresentando condigoes de higiene 
que nao mais se recomendam, e muito menos as de higiene mental, a da assis- 
tencia mental preconizada pela pslquiatrla moderna. 

Nao fago, nestas consideragoes, nenhuma critica aos psiquiatras brasileiros, 
estejam eles onde estiverem, por que pensem o contrarlo. 

Recrutamos, no Pais, um dos melhores corpos psiqulatricos do mundo, todos 
medicos inteligentes, conhecedores, sensatos e capazes de levar a termo a ciencla 
psiqulitrica atraves dos problemas cllnicos, mas que nao puderam, ate hoje, 
resolver o problema no terreno assistenclal, que 6 diferente, 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SB. ALO GUIMARAES — Com muita satisfagao, nobre Senador Fernandes 

TaVora. 
O Sr. Fernandes Tavora — Quando estudante, tlve a honra de pertencer 

ao corpo medico, como intemo, do Hospicio Nacional Pedro II. Naquele tempo 
a pslquiatrla era a mais atrasada das clencias medlcas. Fazia-se dignostico, 
mas a terapeutica era absolutamente falha, a nao ser em um ou outro caso. 
De sorte que, quando sal da Faculdade, nao me sent! com coragem de segulr 
a cllnica psiquiatrica, porque via que realmente nao era agraddvel fazer diagnos- 
tlco e nao produzlr a terapeutica necessaria, ou, pelo menos, nao conseguir cura 
para o doente. Posso agora, com alguns conheclmentos que adquiri, verificar, 
com grande satisfagao, que a pslquiatrla esta hoje num ponto que honra a 
ciencla medica. Por exemplo: a esqulsofrenia, aqusle tempo, era absolutamente 
Incuravel; tlnhamos que dlagnosticar se o Indlvlduo era esqulsofrenico e entre- 
gd-lo k prbpria sorte, esperando que vlvesse como pudesse at6 que a morte o 
levasse. Hoje, felizmente, hd bem maior percentagem de curas dessa molestia, 
como de muitas outras. Por essas razoes a slstematizagao que V. Ex.a acaba 
de expor perante o Senado e obra de alto mereclmento, nao apenas para os 
que dela se vao beneficiar, como prlncipalmente o Pais. que dela colhera, os 
melhores proveitos e reaflrmara sed prestigio na clvilizagao moderna. 

O SR. ALO GUIMARAES — Agradego ao nobre Senador Fernandes Tavora 
o aparte com que honra o meu discurso. Disse S. Ex.a muito bem, porque e 
medico e, portanto, conhecedor da ciencla hipocratlca, o que no inlclo deste 
s&mlo era ld61a corrente sobre a pslquiatrla. Colegas nossos de outras ^spe- 
cialldades e pessoas leigas chegavam a dlzer que quando os pslquiatras se reunem 
somente para criar uma novldade: uma nova classiflcagao de doengas mentals. 
Queriam com essa atltude, fazer uma critica a impossibilldade de os tecnlcos 
da epoca curarem todas as doengas mentals. 

A estrutura da pslquiatrla data de 30 anos, mas llgelras modlficagoes pos- 
teriores reformaram o conceito de algumas doengas mentals, gragas a atuagao 
dos pslquiatras no campo clinico e assistenclal especlalizado. Trouxeram, nota- 
damente uma contrlbuigao terapeutica de alta relevancia, de tal sorte que, 
hoje, podemos considerar curavels entre trinta e quarenta por cento dos doentes 
mentals, desde que atendidos em tempo habil. 

Sr. Presldente, Srs. Senadores, meu proposlto entretanto nao era o de entrar 
em pormenores sobre a materla e sim o de trazer meu aplauso ao psiquiatra 
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brasilslro que, nomsado para diriglr o Service Nacional de DoenQas Mentals, 
para esse cargo leva o propdsito de realizar cbra eficiente. 

Nao discu^o o merecimento dos outrcs psiquiatras que transitaram pela 
Diretoria desse Service, entre os quais ja citei alguns nomes de relevo no 
mundo medico-cientifico nacional, Mas, desejaria mostrar-me solidario com 
o entuslasmo, com a vontade, com o esforgo criador do notavel homem de ciencia, 
que vem levando a efeito obra das mais notaveis, no campo da assistencia piibli- 
ca, a frente deste importante departamento assistencial. 

Alem disso, S. Ex.a pode, com habilidade, com senso de seguranga e de 
oportunidade, reunlr as vontades dos psiquiatras nacionais, em tomo de mesas- 
redondas e de grupos de trabaiho para resolver. com sabedoria, os problemas 
cruciantes da assistencia aos pslcopatas brasileiros. 

Dentre esses servlgos, e dever destacar a tarefa em que S. S.a se empenha, 
de formular nova conceituacao das doenqas mentais no territorio brasileiro, nova 
classlficaijao, porque a atual data de trinta anos! Modificando-se conceituago'S 

antlquadas, os hospitals brasileiros poderia atraves da sua dinamica funclo- 
nal, proceder a uma classificaqao exata para o servlgo da estatistica nacional. 

Tambem no terreno da cultura pura psiquiatrica, S. Exa tern tido atuaqao 
destacada. A16m desse trabaiho, vem Incentlvando a criagao e desenvolvimento 
de cursos de alto padrao, cursos pratlcos de enfermagem psiquiatrica. 

A obra do Dr. Edmundo Maia e digna de encomios numa hora em que se 
procura resolver problemas pelo esqueclmento. S. Ex.a e ativo, dlnamlco, dedi- 
cado e o seu esforqo abre para esse servico novos horizon^es, capazes, realmente, 
de modificar o estado atual da assistencia psiquiatrica no Brasil. 

Sr. Presldente, meu propdsito, com estas palavras era trazer o meu aplauso 
e a minha solidariedade ao jovem psiquiatra que vem realizando tarefa efetiva- 
mente patrldtica em favor do desamparado doente mental brasileiro. (Muito 
bem! Muito bem! Falmas.) 

Durante o discurso do Sr. Aid Guimaraes, o Sr. Cunha Mello delxa 
a Presidencia, assumindo-a o Sr. Guido Mondin e, posteriormente, o 
Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — Nos termos do art. 163, § 2.° do Regi- 
mento Intemo, dou a palavra ao nobre Senador Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA — Sr. Presldente, tenho a honra de encaminhar a 
Mesa, presidida por V. Ex.a o seguinte Requerimento de Informaqoes: 

Nos termos do Regimento Intemo, requeiro sejam solicitadas ao Ministerio 
da Viaqao as seguintes informaqoes: 

1.° — Quantas emissoes de Selos Comemorativos foram autorizadas 
pela Comissao Filatelica do Departamento dos Correios e Telegrafos, nos 
liltimos cinco anos e quantas foram realmente postas em circulaqao? 

2.° — No caso de haver emissoes pleiteadas em requerimentos, oficios 
ou memorials e nao postas em circulaqao, qual o teor deles, com as res- 
pectivas datas dos pareceres prolatados bem como, os dos recursos e 
despachos do Mlnistro da Viaqao e as razoes finals determinantes de 
negativas e tambem as datas em que houve tais pronunciamentos deci- 
slvos? 

3.° — De quantos membros e composta a Comissao Filatelica, suas 
profissoes, titulos e endereqos e qual o criterio que determina a escolha 
desses membros? 

4.° — Onde funciona a Comissao e quantas reunioes mensais deve 
efetuar? 

5.° — Quantas reunioes foram realizadas durante os ultimos cinco 
anos? 
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6.° — Requeiro, ao mesmo tempo, que sejam enviadas ao Senado 
copias autenticadas das atas de todas as reunioes realizadas nos ultimos 
cinco anos. 

Justificagao 

A emlssao de selos postais comemorativos constitui uma das maiores atra- 
goes da moderna filatelia, enquadrando-se no grupo de colegoes tematicas. Esse 
tipo de emissao e um meio de relevo para perpetuagao de homenagens devidas 
a vultos ou fatos notaveis na hitdria de cada povo. 

O Brasil situa-se entre os paises que se vem destacando no mundo filatdlico, 
especialmente no dominio dos selos comemorativos. A fertilidade da nossa his- 
toria aliada ao grande numero de personalidades que a povoa, permite uma 
constante renovagao nas emissoes comemorativas, sempre aguardadas e pro- 
curadas com interesse em todo o mundo. 

Torna-se necessario, entretanto, para nao vulgarizar o Selo Comemorativo 
do Brasil, uma politica de selegao, visando a registrar, pelas emissoes postais, 
os acontecimentos e as figuras verdadeiramente dignas de receber tal home- 
nagem. 

A constituigao da Comissao Filatellca nao teve outra finalidade. O presente 
Requerimento tem por objetivo analisar a atuagao dessa Comissao no periodo 
acima considerado, para fins legislatives. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — Esta esgotada a bora do Expediente. 
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.° Secretario. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 410, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa 

de intersticio e previa distribuigao de avulsos para o Projeto de Lei do Senado 
n.0 43, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia da proxima sessao. 

Sala das Sessoes, 25 de outubro de 1961. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — Em virtude da deliberagao do Ple- 
nario, o Projeto sera incluido na Ordem do Dia da proxima sessao. 

Foi enviado a Mesa um requerimento de informagoes formulado pelo nobre 
Senador Vivaldo Lima. 

E lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N." 411, DE 1961 

Nos termos do Regimento Interno, requeiro sejam solicitadas ao Ministerio 
da Viagao as seguintes informagoes: 

1 — Quantas emissoes de Selos Comemorativos foram autorizadas 
pela Comissao Filatelica do Departamento dos Correios e Telegrafos, nos 
ultimos, cinco anos, e quantas foram realmente postas em circulagao? 

2.° — No caso de haver emissoes pleiteadas em requerimentos, oficios 
ou memoriais e nao postas em circulagao, qual o teor deles, com as res- 
pectivas datas dos pareceres prolatados bem como, os dos recursos e 
despachos do Ministro da Viagao e as razoes finals determinantes de 
negativas e tambem as datas em que houve tais pronunciamentos deci- 
sivos? 

3 o — De quantos membros e composta a Comissao Filatelica, suas 
profissoes, titulos e enderegos e qual o criterio que determina a escolha 
desses membros? 

4 o — Onde funciona a Comissao e quantas reunioes mensais deve 
efetuar? 
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5.° — Quantas reunioes foram realizadas durante os ultimos cinco 
anos? 

6.° — Requeiro, ao mesmo tempo, que sejam enviadas ao Senado 
copias autenticadas das atas de todas as reunioes realizadas nos ultimos 
cinco anos. 

Justificafao 
A emissao de selos postais comemorativos constitui uma das maiores atragoes 

da moderna filatelia, enquadrando-se no grupo de colegoes tematicas. Esse tipo 
de emissao e um meio de relevo para perpetuagao de homenagens devidas a 
vultos ou fatos notaveis na historica de cada povo. 

O Brasil situa-se entre os paises que se vem destacando no mundo filatelico, 
especialmente no dominio dos selos comemorativos. A fertilidade da nossa his- 
toria aliada ao grande numero de personalidades que a povoa, permite uma cons- 
tante renovagao nas emissoes comemorativas, sempre aguardadas e procuradas 
com interesse em todo o mundo. 

Torna-se necessario, entretanto, para nao vulgarizar o Selo Comemorativo 
do Brasil, uma politica de selegao, visando a registrar, pelas emissoes postais, 
os acontecimentos e as figuras verdadeira-mente dignas de receber tal home- 
nagem. 

A constituigao da Comissao Filatelica nao teve outra finalidade. 
O presente Requerimento tern por objetivo analisar a atuagao dessa Comissao 

no periodo acima considerado, para fins legislatives. 
Sala das Sessoes, 25 de outubro de 1961. — Vivaldo Lima. 
O SB. PRESIDENTE (Guido Mondin) — Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unica da redagao final 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 Institute Brasileiro do Cafe, e da outras providencias. (Redagao 
oferecida pela Comissao de Redagao em seu Parecer n.0 576, de 1961). 
(Pausa.) 

Em discussao a redagao final. 

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

E a seguinte a redagao final aprovada, objeto do Parecer n.0 576, 
de 1961. 

Item 3 
Discussao unica da redagao final do Projeto de Lei do Senado n,0 20, 

de 1961, que considera de utilidade publica a Conferencia de Sao Vicente 
de Paulo, de Sao Torquato, Municipio de Vila Velha, Estado do Espirito 
Santo, (Redagao oferecida pela Comissao de Redagao em seu Parecer 
n.° 575. de 1961). (Pausa.) 

Em discussao a redagao final. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a 
discussao. 

Em vota9ao. Os senhores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
E a seguinte a redagao final aprovada, constante do Parecer n.0 575, 

de 1961. . . 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — t considerada de utilidade publica a Conferencia de Sao Vicente 

de Paulo, de Sao Torquato, com sede no bairro de Sao Torquato, Municipio de 
Vila Velha, Estado do Espirito Santo. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposiqoes em contrario. 

Item 3 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 51, de 1961 (n.0 

2,490, de 1960, na Casa de origem) que cria o Institute de Previdencia 
dos Congressistas (IPG) — incluido em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior, a requerimento do 
Sr. Senador Caiado de Castro — tendo 

PARECERES (n.0® 552, 553, 554 e 617, de 1961) das Comissoes: 
— Diretora, favoravel (com voto em separado do Sr. Senador Cunha 

Mello); 
— de Legislacao Social, oferecendo substitutivo; 
— de Finangas, favoravel ao substitutivo, com as subemendas n.03 1 a 4 

(CF); 
— de Constitui§ao e Justiga, favoravel ao substitutivo e as subemendas. 

(Pausa.) 
Ha sobre a mesa, requerimento que vai ser lido, 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 412, DE 1961 
Com fundamento no art. 274, letra d, do Regimento Interno, requeiro seja 

retirado da Ordem do Dia o Projeto de Lei da Camara n.0 51, de 1961, a fim de 
que sobre ele, bem como sobre o substitutivo que Ihe foi oferecido e respectivas 
subemendas, seja pedido o pronunciamento do Departamento Nacional de Pre- 
videncia Social do Mlnisterio do Trabalho e Previdencia Social. 

Sala das Sessoes, 25 de outubro de 1961. — Cunha Mello. 
O SR. PRESEDENTE (Cunha Mello) — Em votaqao o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqiiencia, o projeto e retirado da pauta a fim de que se pronuncie 

sobre a materia o Departamento Nacional de Previdencia Social. 
Item 4 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 107, de 1961 (n.0 24, 
de 1959, na Camara), que isenta dos impostos de importaqao e de con- 
sumo material a ser importado pela Radio Televisao Parand, S/A, para 
a instalacao de uma esta?ao completa de televisao na cidade de Curi- 
tiba, no Estado do Parana, tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 599, de 1961, da Comlssao de Finan- 
gas. (Pausa.) 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem faqa uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen- 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

£ o seguinte o projeto aprovado que vai a sangao. 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 107, DE 19«1 
(N.0 24-B/59, na Camara) 

Isenta dos impostos de importa?ao e de consume material a ser 
importado pela Radio Televisao Parana S/A, para instala?ao de uma 
esta^ao completa de televisao na cidade de Curitiba, no Estado do Parana. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — fi concedida isengao dos impostos de importa?ao e de consumo 

para o equipamento constante da llcen^a DG-58-7798-7612, emltida pela Car- 
teira de Comercio Exterior, a ser importado pela Radio Televisao Parana S/A, 
para intala?ao de uma estagao transmissora de televisao, na cidade de Curitiba, 
Estado do Parana. 

Art. 2.° — O favor de que trata o artigo anterior nao abrange o material 
com similar nacional. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaqao, revogadas 
as disposlQoes em contrario. 

Item 5 
Dlscussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 108, de 1961 

(nP 2.935, de 1957, na Camara), que concede a pensao especial de 
Cr$ 6.000,00 a Joao Ignacio da Silva, ex-foguista do Lloyd Brasileiro, 
tendo parecer favoravel sob nP 600, de 1961, da Comlssao de Finanqas. 
(Pausa.) 

Em dlscussao. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a 

dlscussao. 
Em votaqao. 
Os senhores que o aprovam, quelram permanecer sentados. (Pausa.) 

E o seguinte o projeto aprovado, que vai a sangao; 

PROJETO DE LEI DA CAMARA NP 108, DE 1961 
(NP 2.935-C/57 na Camara) 

Concede a pensao especial de Cr$ 6.000,00 a Joao Ignacio da Silva, 
ex-foguista do Lloyd Brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IP — E concedida, mensalmenbe, a pensao especial de Cr$ 6.000,00 
(seis mil cruzeiros) a Joao Ignacio da Silva, ex-foguista do Lloyd Brasileiro, 
invalldado em servigo no ano de 1926. 

Art. 2.° — A despesa decorrente da presente lei correra por conta da verba 
orgamentarla do Ministerio da Fazenda, destinada aos pensionlstas da Unlao. 

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

Item 6 
Dlscussao unica do Projeto de Dei da Cimara nP 110, de 1961, 

(nP 1.871, de 1961, na Camara), que fixa norma para pagamentos aos 
servidores do Ministerio da Educagao e Cultura, aproveitados nas Esco- 
las Tecnicas e Industrials, e da outras provldencias, tendo pareceres 
favoraveis sob nPs 601 e 602, de 1961, das Comissoes: 

— de Servigo Publico Civil; e 
— de Finangas. 
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oportuno qua a Presidencia chame a atsngao do Plenario para o fato de, 
no art. 2.°, o projeto mandar fazer uma transposigao de verbas do "vigente orga- 
mento" e, logo a seguir, mencionar a Lei n.0 3.682, de 7 de dezembro de 1959, 
como sendo a lei orgamentaria em aprego. Tendo o projeto demorado mais de 
um ano na sua tramitagao, a lei citada ja nao e mais a do orgamento vigiente. 
Assim, se o projeto lor aprovado, devera ir a Comissao de Redagao, a fim 
de suprimir, na redacao final, a mengao a Lei n.0 3.682. (Pausa.) 

Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado, que vai a Comissao de Redagao. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 110, DE 1961 
(N.0 1,871-B, de 1961, na Camara) 

Fixa norma para pagamento aos servidores do Ministerio da Edu- 
cagao e Cultura, aproveitados nas Escolas Tecnicas e Industrials, e da 
outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — Os servidores aproveitados nos termos do art. 28 da Lei n.0 3.552, 
de 16 de fevereiro de 1959, perceberao seus vencimentos, salarios, gratificagoes 
e demais vantagens por conta dos mesmos recurscs ou verbas pelos quals sao 
pagos os demais funcionarios mensalistas da Uniao, consignando-se no Orga- 
mento Geral dotagoes proprias, necessarias ao cumprlmento da presente lei. 

Paragrafo unico — Sao competentes para efetuar os pagamentos de venci- 
mentos, salarios, gratificagoes e demais vantagens aos servidores de que trata 
este artigo as mesmas repartigoes que pagavam anteriormente a vigencia da 
Lei n.0 3.552, de 16 de fevereiro de 1959. 

Art. 2.° — Fica transferida, da Verba 2.0.00 — Transferencias; Consigna- 
gao 2.1.00 — Auxilios e Subvengoes; Subconsignagao 2.1.01 — Auxilios; 3) Entl- 
dades Autarquicas, para a verba 1.0.00 — Custeio, Consignagao 1.1.00 — Pessoal 
Civil; e respectivas Subconsignagoes proprias do vigente Orgamento (Lei n.0 

3.682, de 7 de dezembro de 1959) do Ministerio da Educagao e Cultura (Subanexo 
4.13 — 18-01 Diretoria do Ensino Industrial), a importancia neoessarla para 
atender, neste exercicio, as despesas concementes ao pessoal a que se refere 
a presente lei. 

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

Item 7 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 112, de 1961 
(n.0 2.596, de 1961, na Camara) que autoriza o Poder Executivo a abrlr, 
pelo Ministerio da Viagao e Obras Piiblicas, o credito especial de Cr$ 
633.598.834,10, para o pagamento de dividas resultantes de servigos de 
emergencia no Nordeste, tendo PARECER FAVORAVEL sob n.0 603, de 
1961, da Comissao de Finangas. 
(Pausa.) 

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

o seguinte o projeto aprovado que vai a sangao. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 112, DE 1961 
(N.0 2.596-A, de 1961, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Viagao e 
Obras Piiblicas, o credito especial de Ct$ 633.598.834,10, para o pagamen- 
to de dividas resultantes de servigos de emergencia no Nordeste. 

O Congresso Nackmal decreta: 
Art. 1.° — Flea o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da 

Viagao e Obras Piiblicas, o credito especial de Cr$ 633.598.834,10 (seiscentos e 
■trinta e tres milhoes, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e trinta e qua- 
tro cruzeiros e dez centavos), para ocorrer ao pagamento das dividas resultantes 
dos servigos de emergencia realizados no Nordeste, no periodo da seca de 1958, 
pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e pelo Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, assim discriminadas: a) Cr$ 400.418.834,10 
(quatrocentos milhoes, quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e quatro 
cruzeiros e dez centavos) para o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas; b) Cr$ 233.180.000,00 (duzentos e trinta e tres milhoes, cento e oitenta 
mil cruzeiros) para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 

Art. 2.° — O pagamento dos debitos a que se refere o artigo anterior sera 
efetuado mediante o prdvio levantamento e apuragao dos mesmos, a que proce- 
dera o Ministerio da Viagao e Obras Piiblicas, atraves dos aludidos departamen- 
tos, designando-se, para esse efelto, comissoes de engenheiros e contabilistas. 

Art. 3.° — A presente lei entrara em vigor, na data de sua publlcagao, revo- 
gadas as disposigoes em contrario. 

Item 8 
Dlscussao linica do Projeto de Dei da Camara n.0 113, de 1961 

(n.0 4.784, de 1958, na Camara), que isenta de impostos de importagao 
materials importados pela Radio Televisao Paullsta, tendo PARECER 

FAVORAVEL sob nP 604, de 1961, da Comissao de Finangas. (Pausa.) 
Em discussao o projeto. 
Nao havendo quem queira discuti-lo encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

o seguinte o projeto aprovado que vai a sangao. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA NP 113, DE 1961 
(NP 4.784-8, de 1958, na Camara) 

Isenta de impostos de importagao materials importados pela Radio 
Televisao Paulista 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. IP — E concedida isengao de impostos de Importagao e de consumo para 

os materials constantes da llcenga nP DG-57 T-49.655-49.885, emitida pela 
Cartelra de Comdrclo Exterior, importados pela Radio Televisao Paulista. 

Art. 2.° — A isengao a que se refere o artigo anterior nao abrange o material 
com similar nacional. 

Art. 3.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario. 
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Item 9 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 117, de 1961 

(n.0 2.162 de 1961, na Casa de origem), que concede pensao especial de 
Cr$ 30.000,00 a Dona Rachel Noemi Faria Neves de Souza Leao, viiiva do 
ex-Deputado Federal Eurico de Souza Leao (incluido em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Jarbas Maranhao). PARECER FAVORAVEL 
(n.0 605, de 1961) — da Comissao de Finangas. (Pausa.) 

Em discussao o projeto. 
O Sr. Jarbas Maranhao — Peco a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE — Tern a palavra o Sr. Jarbas Maranhao. 
O SR. JARBAS MARANHAO — Sr. Presidente, esta em tramitagao, no Senado, 

projeto de lei, oriundo da outra Casa do Congresso, concedendo uma pensao es- 
pecial mensal a Dona Rachel Noemi Faria Neves de Sousa Leao, vluva do ex- 
Deputado Federal Eurico de Sousa Leao. 

Trata-se de uma medida post mortem, para auxilio a familia de um llustre 
homem piiblico, tal fora ele, que, havendo iniciado as suas atividades de trabalho, 
na mocidade, como agente fiscal do imposto de consumo, cargo em que viera a 
aposentar-se, nao faz muitos anos, teve uma longa fase intermediaria ao servlgo 
da politica. 

Antes, porem, de sua iniciagao em colaboragao partidaria, cooperou ele no 
executive estadual, em Pernambuco, exercendo as importantes fungoes da Chefia 
de Politica no governo Estacio Coimbra. 

Pela diferenga de idade, entre nos, ao tempo de sua atuagao naquele depar- 
tamento, nao ser-nos-ia dado falar, por observagao propria na aludida epoca, 
sobre exitos seus nas providencias tomadas em tamanhos encargos; mas, atraves 
de comentarios de contemporaneos com idade ja formada, e analise de outros, 
de todo amadurecidos, o nosso juizo a respeito vinha adquirindo convicgao ante 
o que se tornara notdrio, a elogiosas conceituagoes de uma obra administrativa. 

E que, nao so baixando o indice de delitos e crimes, pela proibigao ao porte 
de armas, como pela extingao de um cronico banditlsmo nas vias dos sertoes, 
veio o sossego para o meio social e tranqiillizou-se a populagao sertaneja. 

Entre defeitos e deficiencias de que ainda, hoje, nenhuma administragao 
policial, bem-intencionada mesmo, esta isenta, acreditamos que essa media tao 
proveitosa da agao do saudoso pernambucano na superior diregao da seguranga 
publica do seu Estado, bem poucos a negam, pois a maior parte vlu, asslstiu, 
e alguns, como nos, acostumaram-se a ouvlr, at€ melhor discemir. 

Dai a inclusao do nome de Eurico de Sousa Leao como representante de 
Pernambuco, na oportunldade da Constituinte de 1934, figurando na bancada, 
depois de significativo pleito, como elemento do tradicional partido republicano. 

De funcionario do Executive, tanto da Uniao, por cargo permanente, como 
no Estado, por comissao periodica, passou, por esse mandate eletivo, a vida par- 
lamentar, com a desenvoltura de um espirito agil, seguramente adaptado a esse 
novo amblente. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JARBAS MARANHAO — Com todo o prazer. 

O Sr. Lima Teixeira — Tive a felicidade de conhecer o entao Deputado Eurico 
de Sousa Leao em 1935, quando fazia parte da bancada classista, como repre- 
sentante da Agricultura, e devo aqui dar meu testemunho da operosidade, da 
combatlvidade, da capacidade de trabalho de Eurico de Sousa Leao. A essas qua- 
lidades aliava-se a da bravura pessoal, e foi um dos integrantes da bancada de 
Pernambuco que mais sobressalu nos debates e, mesmo, toda vez que as circuns- 
tancias se ofereciam, dava demonstragao da sua capacidade e combatlvidade. 
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Folgo em ouvir as palavras de V. Ex.a homenagem que V. Ex.a esta prestando 
a memoria de Eurico de Sousa Leao, que foi, em 1935, legitimo representante de 
Pernambuco na Camara dos Deputados. 

O Sr. Mem de Sa — Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. JARBAS MARANHAO — Ouvirei com satisfagao, o aparte do nobrS 

Senador. 
O Sr. Mem de Sa — Pediria a V. Exa para acompanhar o aparte do nobre 

representante baiano. Nao tive oportunidade de maior convivio com o Deputado 
Eurico de Sousa Leao, mas eu o conheci e ele passou a ser por mim estimado _e, 
mals do que isso, respeitado, porque o conheci como amigo fiel e de uma dedicagao 
inexcedivel a Octavio Mangabeira, e um homem que se tenha dedicado a Octavio 
Mangabelra demonstra, para mim, que possuia altas qualidades, merecendo, por 
isso, minha homenagem que pego a V. Exa inclua na formosa oragao que estk 
proferlndo. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Agradego os apartes, que muito me honra- 
ram, dos nobres Senadores Lima Teixeira e Mem de Sa. Eles disseram muito 
bem da personalidade de Eurico de Sousa Leao, que se tivesse de ser definido 
por tragos marcantes da sua individuaiidade, esses tragos seriam, realmente, os 
que foram agora acentuados pelos nobres Senadores que acabaram de me apartear. 

Eurico de Sousa Leao era bravo, destemido e generoso; era, tambem, a 
sensibiiidade, a leaidade, a afetividade para os amigos, como bem assinalou o 
nobre Senador Mem de Sa. Ele sabia ser amigo e sabia escolher os amigos. Dai 
por que talvez fosse tao ligado sentimental e espiritualmente ao saudoso homem 
publico e grande brasileiro, que foi o nosso companheiro, nesta Casa, Dr. Octavio 
Mangabeira. 

O destemor pessoal e civico de Eurico de Sousa Leao era um penacho que 
todos os homens publicos de Pernambuco sempre Ihe reconheceram na luta, por 
exemplo, que ele travou contra o cangago e o banditismo nos sertoes de Per- 
nambuco nao se arrecelou jamais de expor a propria vida. Nao se deixava ficar 
na Capital do Estado, dando ordens a sua Policia, a fim de que el a combatesse 
o grupo de Lampiao, o mals poderoso aquela epoca, como a outros grupos me- 
nores, que praticavam o cangaceirismo. Foi varias vezes pessoalmente coman- 
dar essa luta formiddvel que marcou sua administragao, a frente da seguranga 
publica, e que exaltou seu trabalho, como dos mais beneficos a coletividade per- 
nambucana. 

O Sr. Gilbert© Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. JARBAS MARANHAO — Com prazer. 

O Sr. Gilbert© Marinho — Amigo, na mais ampla acepgao do vocabulo, que 
me honro de ter sido de Eurico de Sousa Leao, inscrevi-me para encaminhar a 
votagao do projeto ora submetido a nossa apreciagao, porque assim entendia de 
meu dever. Mas, evidentemente, por comezinho devsr de etica, parlamentar, nao 
poderla sequer acalentar a veleidade de disputar a V. Ex.a notavel representante 
da gloriosa terra dos Guararapes, a honra excepcional de falar sobre Eurico de 
Sousa Leao, que Ihe cabe por todos os titulos. No que tange as vlrtudes mar- 
cantes do homem publico V. Ex.a esta pronunciando brilhantissima oragao, a al- 
tura das suas consagradas intervengoes nesta Casa. Nada poderia eu acrescen- 
tar-lhe. Mas nao posso deixar de exprimir a minha viva, sincera e profunda admi- 
ragao pelos atributos que exornavam a forte personalidade de Eurico de Sousa 
Leao, e que o faziam tao querido e respeitado de todos os que dele se aproxi- 
maram. A Indesviavel leaidade, nobreza de trato e a fidalguia, apandgio dos 
senhores-de-engenho, a inteligencia fulgurante, a generosidade impar, a inque- 
brantdvel altivez, a certeza e a fidelidade que dedicava aos amigos e, acima de 
tudo, uma Inexcedivel bravura, um destemor que ainda nao conheci igual. Tive 
a ventura de conviver anos a fio com Eurico e com sua nobre e acolhedora familia 
que 6 um modelo de familia brasileira no que essa possui de mals elevado, digno 
e. respeitdvel e dessa aproximagao uma unica e inapagdvel impressao recolhi e hd 
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de me acompanhar para os dias de minha vida: a de um grande brasileiro, com 
uma absorvente vocagao para a vida publica, onde encontrou apenas o qulnhao 
dos sacrificios, que nao Ihe permltlram sequer culdar do vultoso patrimonio com 
que ingressou na atividade politica. O Senado, ao amparar a dignisslma com- 
panhelra dos seus dias, nobre e grande dama pernambucana, cumpre elementar 
dever de justiga e presta, assim, a homenagem que da Patria brasileira bem 
mereceu Eurico de Sousa Leao. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JARBAS MARANHAO — Pois nao. 
O Sr. Fernandes Tavora — Tive o prazer de ser companheiro de Eurico Sousa 

Leao na Constituinte de 1934. Conheci-o apenas como adversarlo, pois meus cor- 
religlonarios de Pernambuco eram Lima Cavalcanti e outros. Isto, entretanto 
nao me impediu de reconhecer-lhe as qualidades precipuas, admiraveis que 
V. Ex.a e outros Srs. Senadores acabam de demonstrar. Quero, apenas, acrescen- 
tar que entre todas essas qualidades, em que figurava uma grande coragem, tlnha 
ele sobretudo outra, mais admiravel, a gentileza no trato social. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Era um gentleman. 
O Sr. Fernandes Tavora — Quanto as outras, nao precise me referlr a vista 

do que acaba de declarer o nosso ilustre colega, Senador Gilberto Marinho, a de 
que, tendo Eurico Souza Leao executado tantas funqoes de alta responsabilidade 
na vida publica do Brasil, morreu pobre. Maior elogio nao se pode fazer. 

O SR. JARBAS MARANHAO — Agradeqo o aparte do nobre Senador Fer- 
nandes Tavora e as palavras generosas do Senador Gilberto Marinho que bem 
poderia estar nesta tribuna melhor traqando, com a eloquencla que Ihe e caracte- 
ristlca e com o conhecimento bem vivo e profundo da indlvidualldade de Eurico 
Sousa Leao, o perfil do saudoso homem piibllco. 

O Sr. Gilberto Marinho — Nao apoiado. 
O SR. JARBAS MARANHAO — As referencias do Senador Gilberto Marinho 

e as do Senador Fernandes Tavora, corroboram os pronunclamentos dos Sena- 
dores Lima Teixeira e Mem de Sa, a respelto dos magniflcos predlcados e exce- 
lentes qualidades de Eurico Sousa Leao. 

Mas, Sr. Presidente, seguimos a ordem dessas consideraqoes, para dlzer que, 
em 1945, 

Quando da reconstitucionalizaqao do pais, mereceu Eurico de Souza Lreo, a 
renovaqao do voto confiante que o levou a Camara dos Deputados pela segun- 
da vez. 

Coube-Ihe, nessa ocasiao, servir a Mesa daquela Casa, como seu prlmeiro- 
Secretario, com dlnamica atuaqao nesse posto. 

A confianqa do Partido Social Democratlco, Secqao de Pernambuco, Incor- 
porou-nos, eletlvamente, pela primelra vez, em 1946, a sua bancada na Camara 
Federal — e assim houve ensejo para conhecermos o bravo e inteligente coes- 
taduano. 

Nao foi precise longo periodo nas lides da deputaqao para observarmos, 
naquela indole forte, impares qualidades de uma figure de politico e finos habitos 
de homem de sociedade. 

Espirito civllizado para se fazer entender, sem qualsquer vestigios de vaildade 
mental sutllmente impositora, possuia ele excelente dicqao, clara persuasao de 
uma intellgencla tambem acostumada a exerciclos de pendencias forenses, como 
advogado militante que o era, e seguro, alem disso, de sua formaqao didatica 
em nivel que alguns de sua fase igualmente souberam atlngir, para destaque de 
educandarlos como o antlgo Dlocesano e notaveis coleglos outros de um grande 
passado em nosso Estado. 

Em tal sentldo, vale a pena este detalhe particular: — quem, nao sendo 
proflsslonal de ensino, como ele, chegara a idade de avo, em alturas multo 
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para cima, tocado, ao Interesse afetivo de faze-lo, da coragem de enslnar a 
netos — vejam bem, coragem de enslnar, que 6 responsabilldade de consclencia 
bem maior do que a pratlca eventual da aplicaqao do saber em oportunldades 
vulgares — para Isso, utlllzando-se de cabedal trazido da juventude, oferecia 
prova de que sabla bastante, ainda, do que aprendera, realmente, em humanldades. 

Os seus servlgos a ordem social, quais foram a restrigao severa ao porte 
de armas, a reorganizagao do trafego urbano, a represssao a vlcios e pragas socials 
e a extincao do cangago, com reflexes do grande beneflclo pelas regioes llmitrofes 
dos sertoes de nosso Estado, fol uma pagina assinaldvel de um Jovem adml- 
nlstrador. 

AquI dlstlngue-se o alto funciondrlo, no seu respeito a direltos da coletl- 
vldade, tranqulllzando-a para viver na ordem, e na ordem produzir, notadamente 
onde se tomava menos r&pldo o procedlmento coercitlvo do poder de pollcia, de 
que tanto preclsava a zona sertaneja, no referldo periodo. 

Procurando dtstingul-lo em atitudes de lealdade partidaria, nao e menos 
assinaldvel o seu gesto corajoso de politico no eplsddio historico de 1930. 

Com as Incompatibllldades naturals, como vulto de um partldo que vlera a 
ser deposto ao movimento revoluclon&rlo, daquele ano, e de notar-se que Eurico 
de Sousa Leao, combatlvo e combatldo, por agao partidaria, embora com atrl- 
butos individuals de perfelta educagao, havia de ter adversaries ferrenhos, como 
os teve, e at6 grandes Inimlgos, que multo se agltaram naquela bora. 

Pols bem; logo apos a queda do poder, entao dominante, e incerto de 
garantlas, o lembrado politico de quern nos ocupamos, encontrando-se no velho 
mundo, regressou a patrla. 

Regressou; e as cronlcas dlzem do que ele sofreu, altlvamente, das forgas 
que passaram a dominar o Estado, desde as objurgatdrlas mais inlamantes dos 
asseclas de imprensa, at6 a prisao por determlnagoes dos que domlnavam no 
amblto estadual naqueles dlas. Prisao essa em cubiculos da Casa de Detengao 
do Recife. 

Gestos de lealdade e coragem de homem piibllco, em momentos como esse, 
sao gestos a evocar. 

Frlsando na exlstencla de nosso conterraneo esses tragos de sua indlvlduali- 
dade, prlnclpalmente aqueles que se ligam a sua participagao na vlda politica 
de Pernambuco e do Pais, Inclusive sentimentos que o levaram ao movimento 
constltucionallsta de Sao Paulo e deste ao exillo, nao fazemos senao lembrar ao 
Senado, pela memoria de grande parte de seus representantes, o que esta Casa 
nao desconhece na conduta do parlamentar desaparecido. 

Mas, como o ponto de partlda destas conslderagoes evocatlvas fol a refe- 
renda que fizemos ao projeto em tramltagao, visando ao rem^dlo de uma pensao 
de Estado a familla de Eurico de Sousa Leiio, queremos avivar no espirlto de 
meus pares, o qua, alias, seria desnecessario fosse avlvado, por compreensivels 
que logo se tomam as razoes da proposigao: necessldades na familla de um 
antlgo representante ja extlnto e que parecla abastado na sua vlvencla. 

Como ele, tantos outros, mais ou menos perto de nos, em dlstanclas de espago 
e de tempo, a se devotarem k vlda piiblica, tranqiiilos dos abonos tempor&iios 
que usufruem, e, por mais que o salbam, e o vejam, esquecldos do que nao 
devlam esquecer, quanto ao que valemos. Esquecldos do que nao podem mesmo 
esquecer. Nao sao poucos, eles. E nao sao todos, por multo que parega o con- 
tr&rlo, entre os que exercem a vlda piiblica, porque os hi que possuem segurangas 
ja existentes antes de a elas se dedlcarem. 

A vlda piiblica 6 uma atragao tao dominante nos seus entusiasmos para 
servlr, que rarisslmos sao os que a abandonam amofinados por incompreensoes 
iterativas do seu meio, ou torturados por Ingratidoes de quantos nao querem 
ver o que a boa vontade e o esforgo reallzam. 
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Continue, pois, cada um de nos, a sua vocagao. E com a consclencla de que 
a carreira politlca nao pode ser senao assim, mandataries que somos de multas 
vontades inquietas, e diversas, na sua maneira de compreender, porquanto, de 
um modo geral, isso ocorre diferenteraente, com outras proflssoes ou carreiras, 
nas quais ha mals o que respeitar quanto a agao do responsavel, do que a 
exlglr, sobretudo porque o interesse discutido ou a doutrlna em controv^rsia, e 
quase sempre de um ou de alguns, ape nas. 

Dantro destas consideracoes que ultlmamos, corroborando com outras pala- 
vras, a origlnaria justlficacao do projeto de que se trata, e que velo rasgar, as 
nossas vistas, uma ilusoria aparencia ulterior de bem-estar, para mostrar con- 
frangedora realidade na sltuagao da familia de um parlamentar falecldo, pedimos 
a atengao dos colegas no sentido da convenlencla de um apolo que, a nosso ver, 
esta a merecer a medida. 

Um apolo, ja por solidariedade a um companheiro congresslsta extinto, com 
servigos, entre outros, a problemas de tranqiillidade do meio social e do tra- 
balho regional no seu Estado, em um dos periodos de sua atlvldade, jd porque, 
nao sendo uma inovagao, na especle, nlvela-se a medldas outras, Identlcas, postas 
em pratlca pelo Parlamento, com a sobriedade precisa, em beneficios justlflcados. 

Era o que tinhamos a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Contlnua em dlscussao o projeto. 
Nao havendo mais quem queira dlscuti-Io, vou encerrar a dlscussao. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votagao, os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

£ o segulnte o projeto aprovado que val a sangao. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 117, DE 1961 
(N.® 2.162, de 1960, na Camara) 

Concede pensao especial mensal de Cr$ 30.000,00 a Dona Rachel Noemi 
Faria Neves de Sousa Leao, viuva do ex-Deputado Federal Eurico de 
Sousa Leao. 

O Congreso Nacional decreta; 

""-Art. 1.® — fi concedlda, a partlr de 1.® de janeiro do corrente ano, a pensao 
mensal de Cr$ 30.000.00 (trlnta mil cruzeiros) a Rachel Noemi Faria Neves de 
Sousa Leao, viuva do ex-Deputado Federal Eurico de Sousa Leao. 

Art. 2.® — A pensao ora estabeleclda sera devldamente paga a viuva, enquanto 
esta se mantiver em estado de viuvez, devendo a despesa correr A conta da dota- 
gao orgamentarla do Minist6rio da Fazenda, destlnada aos penslonistas da Unlao. 

Art. 3.® — Esta lei entrara em vigor na data de sua publlcagao revogadas as 
disposigoes em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta esgotada a materla da pauta. Nada 
mals havendo a tratar, vou encerrar a sessao. Deslgno, antes, para a prbxlma, a 
segulnte: 

ORDEM DO DIA 

Dlscussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.® 64, de 1961 (n.° 2.028 de 
1960, na Camara), que regula o exercicio da proflssao de Geologo, tendo Pareceres 
sob n.®3 593, 594 de 1961 das Comissoes, de Educagao e Cultura, favor&vel, com 
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a Emenda que oferece sob n.0 1 (CEC); de Servigo Publlco Civil, favoravel, ofe- 
reclda uraa Emenda sob n.0 MC — 1 — CSPC, e uma subemenda a Emenda n.0 1 
(CEC). 

2 

Discussjio unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 163, de 1961 (n.0 347, de 
1959, na Camara), que autorlza o Poder Executlvo a abrlr pelo Minlsterio da 
Fazenda, o_ credlto especial de Cr$ 10.000.000,00, destinado a auxlliar a construgao 
e ampliagao da Usina Hldreletrlca de Alto Gargas no Estado de Mato Grosso, 
tendo Pareceres sob n.0s 596, e 597 de 1961, das Comissoes de Constitulgao e Jus- 
tlga, favoravel, com a emenda que oferece sob n." 1 (CCJ); e de Flnangas, favo- 
ravel, com a alteragao proposta pela Emenda n.0 1 (CCJ). 

3 

Dlscussao unlca do Projeto de Lei da Camara nP 106, de 1961 (n.0 1.659, 
de 1960, na Camara), que autorlza o Poder Executivo a abrir, pelo Minlsterio 
da Guerra, o credito especial de Cr$ 100.000.000,00, destinado a atender as des- 
pesas com deslocamento de tropa para Brasilia, tendo Parecer favoravel sob 
nP 598, de 1961, da Comlssao de Finangas. 

4 

Discussao unlca do Projeto de Lei da Camara nP 127, de 1961 (nP 2.970, 
de 1961, na Camara), que estima a Recelta e fixa a Despesa da Unlao para o 
exercicio flnancelro de 1962, na parte referente ao Anexo nP 3 (Crgaos Auxi- 
llares). Subanexo nP 3.01 (Tribunal de Contas), tendo Parecer favoravel sob 
nP 606, de 1961, da Comlssao de Finangas. 

5 

Dlscussao unica do Projeto de Lei da Camara nP 127, de 1961 (nP 2.970, 
de 1961, na Camara) que estima a Receita e fixa a Despesa da Unlao para o 
exercicio flnancelro de 1962, na parte referente ao Anexo nP 3 (6rgaos Auxiliares), 
Subanexo nP 3.02 — Conselho Naclonal de Economia, tendo Parecer nP 607, de 
1961, da Comlssao de Finangas, favoravel ao projeto. 

6 
Dlscussao unlca do Projeto de Lei da Cslmara nP 127, de 1961 (nP 2.970, de 

1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Unlao para o exercicio 
flnancelro de 1962, na parte referente ao Anexo nP 4 (Poder Executlvo), Suba- 
nexo nP 4.01 (Presldencla da Republlca), tendo Parecer nP 608, de 1961, da 
Comlssao de Finangas, favoravel ao projeto e as emendas nPs 2 a 16 e contrario 
a de nP 1 e apresentando as de nP* 17 (CF) a 25 (CF). 

7 
Dlscussao unlca do Projeto de Lei da Camara nP 127, de 1961 (nP 2.970, 

de 1961, na Camara) que estima a Receita e fixa a Despesa da Unlao para o 
exercicio flnancelro de 1962 na parte referente ao Anexo nP 4 (Poder Executlvo). 
Subanexo nP 4.02 (Departamento Administrativo do Servigo Publlco), tendo 
Parecer nP 609, de 1961, da Comlssao de Finangas favoravel ao projeto e a emenda 
nP 1 e apresentando as de nP> 2 (CF) a 17 (CF). 

8 

Dlscussao unlca do Projeto de Lei da Camara nP 127, de 1961 (nP 2.970, 
de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Unlao para o 
exercicio flnancelro de 1962, na parte referente ao Anexo nP 4 (Poder Executivo), 
Subanexo nP 4 03 (Estado-Maior das Fo--ga.s Armadas), tendo Parecer nP 610, do 
1961, da Comlssao de Finangas, favoravel ao projeto com as emendas que oferece 
sob nP» 1 (CP) a 6 (CF). 
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9 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.070, 

de 1961, na Camara), que estima a Recelta e fixa a Despesa da Unlao para o 
exercicio financelro de 1962 na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executive), 
Subanexo n." 4.01 (Comlssao de Readaptagao dos Incapazes das Forgas Armadas), 
Parecer n.0 611, de 1961, da Comissao de Finangas, favoravel ao projeto. 

10 

Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970 
de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Unlao para o 
exercicio financelro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executlvo), 
Subanexo n.0 4.05 (Superintendencia do Desenvolvlmento do Nordeste), tendo 
Parecer n.0 612, de 1961, da Comlssao de finangas, favoravel ao projeto com as 
emendas que oferece sob n.0® 1 (CF) a 3 (CF). 

11 

Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, 
de 1961, na Camara), que estima a Recelta e fixa a Despesa da Unlao para o 
exercicio financelro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 (Poder Executlvo), 
Subanexo n.0 4.07 (Conselho de Seguranga Naclonal), tendo Parecer n.0 613, de 
1961, da Comlssao de Flnangas, favoravel ao projeto com a emenda que oferece 
sob n.0 1 (CP). 

12 

Discussao tinlca do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 2.970, 
de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Unlao para o 
exercicio financelro de 1962, na parte referente ao Anexo n." 4 (Poder Executlvo), 
Subanexo n0 4.14 (Mlnlsterio da Guerra), tendo Parecer n.0_614, de 1961, da 
Comlssao de Finangas, favoravel ao projeto com a retlflcagao do autografo, 
constante do oficio n.0 510, de 29 de setembro ultimo, da Camara dos Deputados 
e favoravel Igualmente as emendas n.0» 1 a 16. 

13 
Prlmelra discussao do Projeto de Lei do Senado n.0 43, de 1961 (de autorla 

do Sr. Senador Flllnto Miiller) que estabelece a denomlnagao da Faculdade de 
Direito de Mato Grosso, federallzada pela Lei n.0 3.877, de 30-1-1961 (Incluido 
em Ordem do Dla em vlrtude de dlspensa de Intersticlo concedida na sessao 
anterior, a requerimento do Sr. Senador A16 Guimaraes), tendo Pareceres favo- 
ravels (n.0» 623 e 624, de 1961) das Comissoes de Constltuigao e Justlga e de 
Finangas. 

Estd encerrada a sessao. 
(Encerra-se a sessao as 18 horas e 35 minutos.) 



194.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 26 de outubro de 1961 

PRESID£NCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

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

Moura Vielra — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 
Zacharlas de Assumpgao — Lobao da Silveira — Eugenio Barros — Leo- 
nldas Mello — Mathlas Olympic — Joaqulm Parente — Fausto Cabral — 
Fernandes Tavora — Menezes Plmentel — Sergio Marinho — Reginaldo 
Fernandes — Dix-Hult Rosado — Argemlro de Figuelredo — Joao Arruda 
— Jarbas Maranhao — Lourlval Fontes — Jorge Maynard — Herivaldo 
Vleira — Ovidio Telxelra — Lima Telxeira — Aloysio de Carvalho — 
Ary Vianna — Arllndo Rodrigues — Miguel Couto — Calado de Castro 
— Gllberto Marinho — Benedlto Valadares — Noguelra da Gama — 
Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovlco 
— Colmbra Bueno — Jos6 Fellclano — Lopes da Costa — A16 Guimaraes 
— Caspar Velloso — Saulo Ramos — Irineu Bomhausen — Daniel Krieger 
— Mem de Sa — Guido Mondln. 

O SR. PRESIDENfE (Moura Andrade) — A llsta de presenqa acusa o com- 
pareclmento de 46 Srs. Senadores. Havendo mimero legal declare aberta a sessao. 

Val ser Uda a ata. 

O Sr. Argemlro de Figuelredo, 3.0-Secretario, servindo de 2°, precede 
a leltura da ata da sessao anterior, que, posta em discussao, 6 sem 
debate aprovada. 

O Sr. Cunha Mello, l.0-Secretarlo, le o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SR. PRESIDENTE DA REPCrBLICA 

— N.0 235, nos segulntes termos: 

MENSAGEM N.0 235, DE 1961 

(N.0 de orlgem: 546) 

Senhores Membros do Congresso Naclonal: 

Da acordo com o art. 66, inclso T da Conetitu'cao Federal, tenho a honr^ 
de submeter k aprecla?ao de Vossas Excelencias, acompanhado de exposicao de 
motives do Senhor Mlnlstro de Estado das Rela?6es Exterlores, aprovada pelo 
Senhor Presldente do Conselho de Mlnistros, o texto do Convenlo de Intercamblo 
Cultural concluido entre o Brasll e a Republlca do Chile, no Rio de Janeiro, a 
5 de Julho do ano em curso. 

Brasilia, 20 de outubro de 1961. — JOAO GOULART — Tancredo Neves. 
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Em 16 de outubro de 1961. 
A Sua Excelencia o Senhor 
Tancredo de Almeida Neves, 
Presldente do Conselho de Ministros. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de passar as maos de Vossa Excelencia sete coplas autentl- 
cadas do texto em portugues do Convenio de Intercambio Cultural, assinado entre 
os Estados Unidos do Brasll e a Republlca do Chile, a 5 de julho ultimo. 
2. Pelo convenio que ora submeto a alta consideraqao de Vossa Excelencia, 
ambos os Govemos, convencidos de que para o malor desenvolvimento da cultura 
americana e da politica interamericana, e fundamental e necessarlo um conhe- 
cimento mais intimo entre os paiscs do Cortinrntp, procurarara sistematizar entre 
si o intercambio cultural nos seus dlferentes aspectos. 
3. Nessas condigoes, o Itamaratl, na convicgao de que o convenio em aprecjo 
merece a apro'acao do Corgrcsso Naclonal. roga a Vossa Excelencia o obsequlo 
de dignar-se dar-lhe o encaminhamento de praxe, em observancla do art. 66, 
inciso I da Oonstituicao Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia, Senhor Presldente, 
os protestos do meu prof undo respeito. — Francisco Clementino de San Tiago 
Dantas. 

CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAT. BRASIL-CHILE 

Os Govemos dos Estados Unidos do Brasll e da Republlca do Chile, 
Convencidos de que. para o mais amplo desenvolvimento da cultura ameri- 

cana e da politica interamericana, e fundamental e necessarlo um conheclmento 
mais intimo entre os paises do Continente, 

Certos de que, ao contrlbuirem para o estabeleclmento de um slstema de 
troca de conheclmentos tecnicos, clentificos e culturals, estao facilltando o 
desenvolvimento dos povos do Continente: e 

Desejosos de incrementar o intercambio cultural, artistlco e clentifico entre 
ambos os paises, tomando cada vez mais flrme a tradicional amlzade que une o 
Brasll e o Chile. 

Resolveram celebrar um Convenio de Intercambio Cultural, e para esse fim 
nomeiam seus Plenlpotenciarlos, a saber: 

Sua Excelencia o Presldente da Republlca dos Estados Unidos do Brasil, o 
Senhor Afonso Arinos, Minlstro de Estado das Relagoes Exterlores; 

Sua Excelencia o Presidente da Republlca do Chile, o Senhor Enrique Ortuzar 
Escobar, Minlstro das Relagoes Exterlores. 

Os quals, apos haverem trocado os seus Plenos Poderes, achados am boa e 
devlda forma, acordaram no seguinte: 

ARTIGO 1.° 
Cada Alta Parte Contratante se compromete a promover o intercambio cultu- 

ral entre brasileiros e chilenos, apoiando a obra que, em seu terrltorio, realizem as 
instltulgoes consagradas a difusao dos valores culturals e artisticos da outra 
Parte. 

Cada uma das Altas Partes Contratantes patroclnara a organizagao perlodica 
de exposigoes culturals, tecnlcas, clentificas e de carater economico, bem como 
de festivals de teatro, de musica e de cinema documentarios e artistic©. 

ARTIGO 2.° 
Cada Alta Parte Ccitratahte nrocurara incentivar a, criacao ■? a manutfng^a. 

no territorio da outra Parte, de centres para o enslno e a difusao de seu idloma 
e cultura. 
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Serao concedidas todas as facilidades necess^rlas para a entrada e perma- 
nencla dos professores que lecionarem nos centres a que se refere este artlgo. 

Cada Alta Parte Contratante procurara incluir no programa de suas Facul- 
dades de Fllosofla, Clencia e Letras, o ensino do idloma, da Historla e da Litera- 
tura da outra Parte. 

ARTIGO 3.° 

Cada Alta Parte Contratante se compromete a estimular sus relagoes entre os 
seus estabeleclmentos de ensino e promover o intercamblo de sens professores, 
por meio de estaglos no territorlo da outra Parte, a fim de minlstrarem cursos 
ou reallzarem pesqulsas de suas especlalldades. 

ARTIGO 4.° 
Cada Alta Parte Contratante concederd, anualmente, ou estimulard a conces- 

sao de bolsas de estudo estlpendladas a estudantes pos-graduados, profisslonals, 
t6cnlcos, cientlstas ou artlstas, e operarios especializados, enviados por um ou 
outro pals, para aperfeigoarem seus conheclmentos. 
2. Aos braslleiros e chilenos, beneflcidrlos dessas bolsas, sera concedida dis- 
pensa de formalidades admlnlstrativas e dos pagamentos de taxas de matricula, 
de exames e de outras do mesmo genera. 

ARTIGO 5.° 
A continuagao dos estudos, nos niveis primarlo e medlo que os alunos dos 

respectivos paises desejarem realizar, dever^ a]ustar-se a equivalencia dos cursos 
que as Altas Partes Contratantes estabelegam, medlante pr^vlo estudo de seus 
pianos e programas de ensino. Para esses efeltos, os alunos deverao apresentar 
certlflcados legallzados dos estudos feltos nos respectivos paises. 

ARTIGO 6.° 
Cada Alta Parte Contratante, quando apresentados devldamente legallzados, 

reconhecera a valldade, no Brasil e no Chile, dos diplomas cientlficos, profisslo- 
nals, t6cnlcos e artlsticos, expedldos por seus Institutes oficlals ou reconhecldos 
pelo Estado, para o efelto unico de matricula nos cursos ou estabeleclmentos de 
aperfeigoamento ou de especlallzagao. 

ARTIGO 7.° 
Cada Alta Parte Contratante recomendara as instltuigoes oficlals e as entl- 

dades prlvadas, especialmente os institutes cientlficos e tecnicos, as sociedades de 
escrltores e artlstas e as Camaras de Uvro, que envlem suas publlcagoes as biblio- 
tecas dos centres de estudos a que se refere o art. 3.° 
2. Estlmulard tamWm a tradugao e a edigao das principals obras literarias, 
tecnicas e cientlflcas, de autores nacionais da outra Parte. 

ARTIGO 8® 
Cada Alta Parte Contratante promovera acordos entre suas emlssoras, com 

o flm de organlzar a transmlssao periodlca de programas radlofonlcos de carater 
cultural-lnformatlvo, e de difundir, reciprocamente, seus valores culturais e suas 
atragoes turlstlcas. 
( ARTIGO 9.® 

Cada Alta Parte Contratante favorecera a Introdugao em seu territorlo de 
pellculas documentarlas, artlstlcas e educativas da outra Parte, isentas de dlreltos 
aduaneiros, asslm como estudara os meios para facllitar a realizagao de fllmes 
sob regime da co-produgao. 

ARTIGO 10 
Cada Alta Parte Contratante facllitara a livre clrculagao de jomais, revistas 

e publlcagoes informatlvas, asslm como a recepgao de noticiarlos radlofonlcos e 
de programas de televlsao, orlglnarlos da outra Parte, sempre que nao sejam 
contraries k moral e k ordem publlca. 
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ARTIGO 11 
Cada Alta Parte Contratante protegera em seu terrltorlo os dlreltos da 

proprledade artistlca, Intelectual e clenttflca, orlginarla da outra Parte, de 
acordo com aa conven?6es Intemaclonais a que tenha aderldo ou venha a aderlr 
no future. 
2. Igualmente estudara a melhor forma para conceder aos autores da outra 
Parte o mesmo tratamento que o outorgado aos autores naclonals para o recebl- 
mento de seus dlreltos. 

ARTIGO 12 
Cada Alta Parte Contratante facilltara a admissao, em seu territdrlo, llvre de 

dlreltos alfandegarlos de outros, asslm como a saida eventual, de Instrumentos 
clentiflcos e tecnlcos, material pedagogico, obras de arte, llvros e documentos ou 
quaisquer objetos que, procedente da outra Parte, contrlbuam para o eflcaz 
desenvolvimento das atlvldades compreendldas no presente Convenlo, ou que, 
destlnando-se a exposlgoes temporarlas, devam retomar ao terrltdrlo de orlgem, 
respeltadas em todos os casos as dlsposlgoes que regem o patrlmonio naclonal. 
2. Para a apllcagao das facllidades e llberagoes Indlcadas no Inclso precedente, 
o Govemo Interessado proporclonara ao outro, por via oflclal, detalhes dos objetos 
ou materials para os quals se pedlr entrada no terrltorlo naclonal, asslm como 
as demais clrcunstanclas referentes ao pedldo de llberagao. 

ARTIGO 13 
Cada Parte Contratante compromete-se a oferecer por periodo de tres anos, 

durante a valldade deste Convenlo, um premlo no montante de Cr$ 200.000,00 
(duzentos mil cruzeiros) ou seu equlvalente em moeda chllena, Importflncla, que, 
eventualmente podera ser alterada pela Comissao Mlsta a que se refere o artlgo 
XIV. para o melhor llvro escrlto, a partlr da vlgencla do presente convenlo, sobre 
quaisquer aspectos de sua proprla cultura, por um naclonal da outra Parte, 
devendo a escolha do llvro ser felta pelas autorldades competentes da Parte 
ofertante. 
2. O crlt&do para a concessao desses premlos sera estabelecido pelas autorldades 
competentes de cada Parte. 

ARTIGO 14 
Para zelar pela melhor e mals ampla apllcagao das dlsposl?6es do presente 

Convenlo, serao crladas oportunamente duas Oomlssoes Mtstas Integradas por 
representantes de cada Parte Contratante, as quals se reunlrao nas Capitals de 
seus respectivos paises. 
2. Em cada uma das referldas Comlssoes Mlstas deverao estar representados 
o Mlnlsterio das Relaqoes Exterlores, o Minist^rlo da Educaqao e a Mlssao 
Dlplomatlca da respectlva Parte Contratante. 
3. As Comlssoes Mlstas se reunlrao pelo menos 4 vezes ao ano, ou com a fre- 
qiiencla que seus membros conslderem convenlente, presldldas por um naclonal do 
pals em que se reunam. 
4. Sem prejulzo do que seus membros conslderem convenlente recomendar, as 
Comlssoes Mlstas abordarao de forma especial as seguintes mat^rlas: 

a) manuten^ao e incremento das segoes especlals dedlcadas ao Brasll, 
na Blblloteca Naclonal do Chile, e ao Chile na Blblloteca Naclonal do 
Brasll ; 

b) colaboracao na prepara?ao de um gula complete das Instltulpoes 
culturals, oflclals e prlvadas, com especlflcagao de suas tarefas e traba- 
Ihos, que os Departamentos dos respectivos Mlnlsterlos de Rela?6es Exte- 

rlores Intercambiarao para faze-lo chegar as Instltul^oes slmllares de 
cada pals; 

c) coopera?ao nas atlvldades dos Institutes culturals Brasllelro Chi- 
leno ou Chlleno—Brasllelro e com todos os organlsmos cujos esforgos 
tendam a Incrementar as rela?6es culturals entre ambos os paises; 
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d) recomendagao perlodlca de convites a grupos Intelectuals, profes- 
sores, artistas, jomalistas, tecnicos, operarios especiaUzados e esportlstas 
de cada Parte Contratante para que realizem viagem de conhecimento e 
de difusao cultural. 

e) estudo da forma de estabelecer, de acordo com os Departamentos 
correspondentes dos respectivos Mlnlstgrlos de Rela?6es Exterlores, abati- 
mentos nos alojamentos e nos transportes para os bolslstas convldados 
especlalmente de cada pais; 

f) colaboragao com os institutes culturais, oficiais e prlvados ou 
com as autorldades correspondentes, para organizar trabalhos de Exten- 
sao Cultural por melo de Cursos e Escolas de Verao, Conferenclas, Mesas 
Redondas, Poros, Exposlgoes e qualsquer outras manlfesta?6es culturais; 

g) recomendasao sobre a forma de impulsionar Investigagoes conjun- 
tas, medlante convenlos reclprocos, para estudos sobre o mar, arqueolo- 
gia, prospecgao mlnelra, terras ^rldas ou outros de Interesse para ambos 
os palses; 

h) estudo da reallza?ao de uma fomada anual de fratemldade bra- 
silelro—chllena durante a celebragao da principal festa naclonal de cada 
pais; 

i) Indlcaqao do montante dos dols premlos anuals ao Uvro e ao tra- 
balho de publicldade periodistica que se distlngam por sua mais cflcaz 
Influencia no melhor conhecimento esplrltual a aproxima?ao de ambos 
os palses; 

j) estudo da forma de reunlr um Fundo Cultural destlnado a faclll- 
tar na pratlca o Intercamblo de expoentes da cultura das Partes Con- 
tratantes. 

As Comlssoes Mlstas farao entrega de suas conclusoes aos respectivos Mlnls- 
t^rlos de Rela?6es Exterlores das Partes Contratantes e manterao sua permanente 
colaboragao para transformd-la em realldade. 

ARTIGO 15 

O presente Convenlo substltulra, na data de sua entrada em vigor, o ConvSnio 
de Intercamblo Cultural, concluldo entre os Estados Unldos do Brasll e a Repii- 
bllca do Chile, a 18 de novembro de 1941. 

ARTIGO 16 

O presente Convenlo entrara em vigor trinta dias depols da troca dos Instru- 
mentos de Ratlflca?ao, a efetuar-se na cldade de Santiago do Chile, e a sua 
vlgencla durard aW sels meses apos a data em que for denunclado por uma das 
Partes Contratantes. 

Em 16 do que, os Plenlpotenclarlos aclma nomeados assinam e selam o pre- 
sente Convenlo em dols exemplares Igualmente autenticos, ambos nas Ilnguas 
portuguesa e espanhola. 

Felto no Rio de Janeiro, aos clnco dias do mes de julho de mil novecentos e 
sessenta e um. — Afonso Arinos de Melo Franco — Enrique Ortuzar Escobar. 

(A Comissao de Rela^oes Exterlores.) 
Do Sr. Presldente da Republica — n." 236 (n.0 de origem 550) de 24 do mes 

em curso, transmitindo informaqoes prestadas pelo Sr. Ministro da Justiqa e 
Negdcios Interiores em atengao ao Requerimento n.0 179, de 1961, do Sr. Senador 
Argemlro de Flgueiredo; 

Do Sr. Presldente da Republica — n.0 237 (n.0 de origem 551), de 24 do mes 
em curso, agradecendo a comunicaQao referente a aprovaqao da escolha do Diplo- 
mata Josd Sette Camara Fllho para o cargo de Prefeito do Distrito Federal; 

Do Sr. Presldente da Republica — n." 238, (n.0 de origem 552), de 24 do mes 
em curso, restituindo autdgrafos do Projeto de Lei da Camara n.0 77, de 1961, 
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sancionado, que autorlza o Poder Executive a abrir ao Poder Judicterio — Tri- 
bunal Superior Eleitoral — o cr^dito especial de Cr$ 123.711.057,70, para atender 
Ss despesas de qualquer natureza com a sua transferencia para Brasilia. 

OF1CIOS 

S/n.0 em que o Presidente do Senado Nacional da Bolivia, dando conhecimento 
do apelo que formulou ao Senado dos Estados Unidos da America, no sentido 
de nao permitir a venda — que constituiria atentado aos interesses da economia 
boliviana — das 50 mil toneladas de estanho que esse pais tern em reserve, 
solicita o apoio e o pronunciamento do Senado brasileiro sobre o assunto. 

PARECER N." 626, DE 1961 
Da Comissao de Constitui^ao e Justifa, sobre o Projeto de Lei da 

Camara n.0 132, de 1961 (n.0 4.334-B/58, na Camara), que revoga o art. 1.° 
da Lei n.0 2.932, de 31 de outubro de 1956, no que se refere aos lotes 
urbanos e rurais da ex-Coldnia Agricola Nacional de Ceres, Estado de 
Goias. 

r~ 
Relator: Sr. Milton Campos 
A atual cidade de Ceres, no Estado de Golds, originou-se da antiga Colbnia 

Agricola Nacional de Goids, criada em 1941. Por decreto de 1955, foi emancipado 
o Nucleo Colonial, que hoje constitul prdspero municlpio goiano. 

O Decreto-lei n.0 3.059, de 14 de fevereiro de 1941, que dispoe sobre a criagao 
de Colonias Agricolas Nacionais, determinava que o ocupante de lotes nao poderia 
vende-los, transferl-los ou onera-los de qualquer forma senao depois da expedlgao 
do titulo definitivo de propriedade. Mas a Lei n.0 2.932, de 31 de outubro de 1956, 
dlspds que as transferencias e onera^oes daqueles lotes sd poderiam ser feitas 
apds dez anos da expedigao do titulo definitivo. 

O Projeto n.0 4.334-B/58, aprovado na Camara e que agora vem ao Senado, 
onde tern o n.0 132/61, destina-se a revogar o art. 1.° da Lei n.0 2 932, de modo 
que os lotes da antiga Colonia e hoje cidade de Ceres ficarao liberados, elimi- 
nadas as condigoes antes impostas ks alienagoes e oneragoes. 

Do ponto de vista constitucional, nada hS que observar. A Unlao, que con- 
cedera os lotes mediante determinadas condigoes previstas na lei, pode, por meio 
de outra lei, alterar ou suprimir essas condigoes, passando o dominio dos adqui- 
rentes a ser llvre e irrestrito; e essa 4 a finalidade do projeto, sem dUvida ao 
alcance da decisao legislativa. 

O parecer, portanto, 4 pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. 
Sala das Comlssoes, 25 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 

—• Milton Campos, Relator — Aloyslo de Carvalho — Heribaldo Vieira — No- 
gueira da Gama — Lima Telxelra. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta finda a leitura do expediente. 
HA oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Sergio Marinho. 
O SR. SfiRGlO MARINHO — Sr. Presidente, Senhores Senadores, no dia 29 

de agosto de 1957, pronunciava eu, no Senado, um discurso em que dizia que 
a ineflciencia ou desacerto de algumas das medidas, em fase de execugao, talvez 
possa significar perda de oportunidade, dificilmente recuperAvel, tomando eminente 
o perigo de que se acha ameagada a ordem juridico-polltica, nao somente nas 
suas expressoes rituais e perifericas, mas, o que 4 muitissimo mais grave, no 
seu prdprio nascedouro, que 4 o sistema social em que vivemos. 

Nesta altura da crlse que acoita o Pais, Senhor Presidente, nao 4 mais possivel 
amortecer os ruldos prenunciadores da tormenta. 
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As vozes que ontem, em plena e ilusdria euforia, entoavam epinicios ao de- 
senvolvimentismo Kubitschekiano, hoje, num tardo despertar, fazem coro com 
aquelas vozes que madrugaram no alertar a Nagao sobre os perigos com que ja 
entao ela se defrontava. 

t que os ruidos se intensificaram e se propagaram por tal fonna que se 
tomaram audiveis a todos. 

Sr. Presidente, seria um primarismo atribuir ao grande surto emissionista, 
ocorrido no govemo Kubitschek, e k inexcedlvel capacidade desse govemo no 
dissipar os recursos piiblicos, a responsabilidade dos males que nos afllgem. 

O seu comportamento, ^ frente do govemo, transfigurado por uma publicidade 
de que atd entao nao havia notlcia, exacerbou de muito as dificuldades preexis- 
tentes e, por isto mesmo, se insere, de modo singularmente tipico na curva do 
proccsso inflaciondrio que nos aflige. 

Mas nao carreguemos nas tintas, a ponto de comunicar aos episddios mar- 
cantes da crise brasileira e k atuagao dos seus personagens centrals, relevo e 
responsabilidades que, dimensionados no tempo, excedem as proporgoes com que 
uns e outros se apresentaram. Porque, o que hi, fecundando aqueles episddios, 
transmitindo-lhes tonalidades passionals e engolfando esses personagens centrals, 
em remincias, em contradigoes e em logro, 6 o desenvolvimento de um process©, 
ji agora impetuoso, na sua sucessividade incidental. 

As rcflexoes sobre o comportamento do govemo Kubitschek poderao trazer 
uteis subsidies para a descrigao, a compreensao e o tratamento da crise brasileira. 

Dai, a evocagao que fazemos hquele periodo. Porque, Senhor Presidente, se 
nao tivermos a isengao de animo de confessar os desacertos cometidos, jamais 
nos capacitaremos a conjurar os males que nos ameagam. As responsabilidades 
que sobre nos pesam sao inalienivels. O Pais camlnha, segundo todos nos perce- 
bemos, para rumos desconhecidos. Cresce o mal-estar, cresce a desesperanga e 
cresce o desespero. 

E nds que nominalmente conduzimos os negdeios publicos, que fazemos? 

Denunciamos os perigos de quo nos abeiramos, cada vez mais? 
Sim. 

O emlnente Lider da Maioria tcm alertado o Govemo sobre esses perigos e 
a ele tern apelado para que detenha a danga macabra dos pregos... 

O nobre Senador Mem de Si, proferiu no dia 17 deste mes notivel discurso 
onde descreve com todos os tons a grave situagao que estamos vivendo. 

Cabe outra pergunta. 
Estamos fazendo aquilo que esti ao nosso alcance fazer, no sentido de atenuar 

a crise? 
Nio. E esse nao encontramo-lo no impressionante discurso do Senador Mem 

de Si, quando adverte: 
"Ai estamos a ultimar a elaboragao do orgamento para 1962, cujo 

"deficit" previsto, de 126 bilhoes, ji subiu a mais de 150 ou 170." 

Que temos feito, Senhor Presidente, no sentido de atenuar despesas suntuirias 
ou adiiveis? 

Nada. 
As despesas de custelo tern aumentado apenas para corresponder ao decris- 

cimo do poder aquisltivo da moeda? 
Nao. Tern aumentado muito mais do que aquele decriscimo exigiria. 
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Sr. Presldente, 4 indispensavel que todos nds, que temos sobre os ombros 
qualquer parcela de responsabilidade, nos esforcemos no sentido de apreender 
o fenomeno com o qual nos defrontamos na sua magnitude e nas suas implicagoes. 

Sei perfeitamente que os episddios que tao duramente afligem a coletividade 
brasileira ao longo desses ultimos dez ou quinze anos representam, apenas, um 
ponto, uma ballza no grande processo que vem se desenvolvendo no Brasil. E se 
esses episddios sao arremessados a sua verdadeira expressao e grandeza, sao 
tambem arremessados a sua verdadeira expressao e grandeza as figuras que 
sobrepairaram a esses episddios, dando a observagao superficial de que coman- 
davam os acontecimentos. 

E porque entendo e interpreto o fendmeno dessa maneira e que achei sobre- 
modo interessantes as reflexoes contidas num trabalho do Sr. Glycon de Paiva, 
publicado na edigao de domingo do "Correio da Manha". 

Penso que essas reflexoes, pelo seu sentido objetivo e pela lucidez com que 
sao elaboradas, podem trazer preciosos subsidies & compreensao e a interpretagao 
do fendmeno que nos angustia. 

Nao estou de acordo com o Sr. Glycon de Paiva em todas as suas aflrma- 
goes e conclusoes. Mesmo porque S. S.a examina o processo brasileiro — emprega 
o termo "processo" — no seu significado cientifico, quero dizer como uma suces- 
sao sistematlca de mudangas num determlnado sentido — interpretando-o como 
que a margem do grande processo do qual o processo brasileiro representa, tal- 
vez, apenas um eplsddio, sem entrosa-lo, sem encalxa-lo, sem situd-Io dentro 
do grande palnel que envolve todos os acontecimentos de ontem, de hoje e de 
amanha. 

O Sr. Glycon do Paiva descreve a crise e entende que os remedlos so podem 
ser aplicados a longo prazo, mas faz interferir no processo da crise, componen- 
tes, nao dlrel novos, porem, componentes a que nao estavamos habituados a 
computar. 

O artlcullsta reduz os episddios dramatioos do processo brasileiro as suas 
verdadeiras dlmeruoes. E os episddios dramatlcos, ultlmamente verlficados por 
forga do desenvolvlmento do processo, foram, como Vossas Excelencias sabem, 
para nao recuar multo, o suicidlo de Vargas, o retornlsmo do Marechal Telxeira 
Lott e o impeto emisslonista do Presldente Kubltschek, impeto emlsslonlsta 
que mereceu da parte do economista Roberto Campos a denominagao de desen- 
volvimentlsmo grafioo, vendo, o Sr. Roberto Campos, no Sr. Juscellno Kubitschek 
vlrtuosidade de linotipista. 

£ o seguinte o artigo a que me refiro: 

"REFLEXOES SOBRE O MOMENTO BRASILEIRO 

O professor Hermes Lima, freqiientemente repete que todos somos 
Govemos. fi por esse motlvo que escrevemos estas reflexoes. 

Todavia, e habito nosso distingulr entre o homem da rua, o individuo 
sem responsabilidade governamental declarada, e a alta admlnlstragao 
do pais, a burocracla, o oorpo de funclonarlos responsaveis pela condu- 
gao dos negdclos do Estado. 

Flrma-se, assim, em nossas mentes, a forga de repetlgao, dols perso- 
nagens distintos e normalmente em oposigao: o Povo e o Governo, 
que dlalogam em nossa presenga. 

Mas, e prova de que todos somos Governo o fato de que, em memen- 
to como este, quando temos a intulgao de que a vida do Pais nao corre 
normalmente, e que tal anomalla nao promete corrlgir-se automatlca- 
mente, todos poem-se a refletlr buscando-lhe deflnlgao preclsa, tentan- 
do interpreta-lo, esforgando-se para preclsar os caracteristlcos daqullo 
que, normalmente indefinldo, se chama situagao naclonal. 
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Adiantam todos sugestoes sobre o que convem fazer para que a ano- 
malla desapare^a e o curso das coisas brasilelras volte ao natural, rumo 
da evoluQao que todos desejamos: tranqixlla, fellz, prenhe de progresso, 
asseguradora da llberdade para os residentes, de seguranga nacional e de 
tranqlillldade de viver. 

Quando a anormalidade do curso das coisas do Brasil passa a ser 
evldente a transformar-se em objeto do pensamento de cada um, dlz- 
se que o Pais atravessa uma crise. A Imedlata preocupagao mental de 
todos 6 a de caracterizar-lhe a causa para remove-la, de modo que o 
amblente regresse a normalldade, anseio constante, slncero e generallza- 
do do povo. 

Entretanto, o homem do povo habltualmente raciocina, no seu esfor- 
go para apontar causas, seleclonadas de preferencia as causas proximas 
do aconteclmento critlco e tomando-o por ele cabalmente responsaveis. 
Dal a oplnlao tao espalhada de que o que al esta decorre simplesmente 
de um gesto Impensado de alguem que detinha a chefla das operagoes 
governamentals, o qual, por motives varlavels conforme a interpretagao 
de uns e de outros, abruptamente dela desertou, repudlando um encargo 
para o qual havla sldo recrutado pelo Povo, deixando em seu lugar a 
Incerteza do prolongamento do curso anterior do Brasil, que ora parece 
viver apenas do andamento do progresso anterior. 

Parece-nos falicla atribulr-se efeito tao grande como o mal-estar 
brasllelro do momento, o caos financeiro em que ora sobrenadamos e 
nele estamos nos afundando e a indisfargada insatisfagao social que 
perdura, ao mero gesto de um individuo alnda que altamente colocado, 
tendo em vista a descomunal desproporgao entre causa e efeito. 

Por outras palavras, esse estado de crise existia certamente antes da 
renuncia de Janio, mas os seus sintomas nao foram expresses como ora 
se encontram, provavelmente porque mascarados pela deformagao men- 
tal de todos nos, que totalmente aguardavamos a magica do Felticeiro de 
Campo Grande. 

O Janio que escolhemos era um homem que se arrogava a grande 
reallzagao do governo de Sao Paulo no periodo de 1955/1959, a que se 
Ihe atribuia exclusivldade gragas a um dos mals lamentaveis erros de 
julgamento coletlvo de que ha memorla. 

De fato, o que devemos hoje nos perguntar e: se o lavrador respon- 
savel pelo campo florido de Sao Paulo no governo Quadros nao teria 
sldo o seu secretArlo de Finangas, Carvalho Pinto, enquanto que Janio 
nao passava de um malfeito espantalho de roga afugentador de passa- 
rlnhos. 

Que a crise existia antes, parece que slm. De fato, o inexoravel pro- 
cesso inflaclonarlo que vem vltimando a economia brasilelra ja 6 velho 
de 16 anos, quando o Pais contava apenas 45 mllhoes de habitantes. Tem 
se intenslflcado em ritmo que se revela claramente nas revisoes anuals 
de salArlo minlmo. Este prossegue crescendo geometricamente de modo a 
prometer atlngir, como calculou Gustavo Corgao, a cifra de 9 mllhoes de 
cruzeiros mensals dentro de 15 anos, quando seremos 130 mllhoes de 
pessoas." 

O Sr. Pedro Ludovico — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. S£RGIO MARINHO — Com satisfagao. 
O Sr. Pedro Ludovico — Quando o P'resldente Vargas deixou o Governo, por 

forga do golpe de 29 de outubro de 1945, a situagao camblal era otlma. O dolar, 
se nao me engano, estava a menos de trinta cruzeiros e tinhamos divlsas, princl- 
palmente na America do Norte, que atlnglam setecentos mllhoes de ddlares. 
Dessa 6poca para ci, o cruzeiro vem-se desvalorizando. Ja no segundo periodo 
do Governo do Sr. Oetullo Vargas a situagao plorou, mesmo porque os seus auxl- 



- 226 - 

liares, com receio de uma guerra mundial, lanQaram mao d ass as divisas e com- 
praram tudo quanto Ihes foi possivel adqulrlr, Inclusive radios, geladeiras, etc. 
No Governo do Sr. Juscellno Kubitschek, de fato houve grande Inflaqao. O dolar 
fol para a casa dos cento e sessenta e tantos cruzeiros. Com a ascensao do Sr. 
Janio Quadros ao Governo, a situagao agravou-se terrlvelmente e a Instrugao 
204 de nada valeu. O dolar passou para a casa dos duzentos e noventa cruzeiros 
e hoje esta em trezentos e vinte e seis cruzeiros. Assim, todos eles tern a sua 
parcela de culpa pela situaqao atual. 

O SB. SERGIO MABINHO — Muito obrigado ao eminente Senador Pedro 
Ludovico, cujo conteudo me satlsfaz inteiramente porque as afirmaijoes de S. 
Ex.a sao respondidas a sociedade pelas Informagoes que a elas se seguem. 

S. Ex.a dlsse, exatamente, aqullo que eu la dlzer: Getullo Vargas foi obriga- 
do, no seu Governo, a acumular divisas em quantldade, nao so nos Estados Uni- 
dos como na Inglaterra. 

Do ponto de vista do nosso balango de pagamentos ficamos em posigao ver- 
dadeiramente invejavel, em situagao de que ha multo tempo nao desfrutavamos. 
Dlz o nobre representante goiano que os auxillares de Getullo Vargas Incuti- 
ram-lhe a idela de que era iminente o deflagrar de um novo confllto mundial. 
Nessas condigoes, voltariamos a situagao anterior, isto e, flcan'amos Impedldos 
de importar e tambem de exportar. Dentro dessa ordem de idelas pareceu-lhes 
que de nada adiantava a coletlvidade brasileira esse amontoado de divisas no 
estrangelro. O que cumprla, o que se impunha, na ocasiao, era utlliza-las, nao 
so em bens de produgao, mas de todas as formas posslvels. Asslm, como bem 
acentuou o nobre Senador Pedro Ludovico, montanhas e montanhas de quinqul- 
Iharlas foram Importadas, a custa dessas divisas que n6s, compulsoriaments, 
acumularamos no estrangelro. 

Nao nego a responsabilldade de todos os governos no process© evolutivo da 
crlse brasileira, exculpo a todos eles porque, dentro desse processo, so atd certo 
ponto, eles podlam ser eles proprlos. A partlr de um determlnado ponto, passa- 
vam a ser conduzldos pela forga Incoercivel do processo. 

Assim, o nobre Senador Pedro Ludovico tern toda razao nas consideragoes 
emltidas no seu aparte. Quanto a alta do dolar, como S. Ex.a multo bem sabe, 
alem de decorrer de outros fatores resultantes da nossa falta de amadureci- 
mento, da nossa Insensatez em praticar determinados atos que a tecnica e a expe- 
rlencla desaconselham, e sobretudo conseqiiencla do desequllibrio da balanga 
de pagamentos. 

Os jomals de ontem notlciavam que, a partlr de Janeiro ate julho, estare- 
mos com um deficit da ordem de oitenta e sete mllhoes de dolares no balango 
de pagamentos. Se estou enganado, o nobre Senador Mem de Sd podera corrlglr- 
me. 

O Sr. Mem de Sa — fi exato. Sao oitenta e sete mllhoes de dolares de deficit 
no balango comerclal, o que 6 mals grave. 

O SR. SERGIO MABINHO — Deficit no balance comerclal, acentua V. Ex.a 

Isto evidencla que o processo segue seu desenrolar Inexoravel. 
O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. SERGIO MABINHO — Com muita honra. 

O Sr. Paulo Fender — No meu entender, quando o Presldente Getullo Vargas 
deixou o Poder, em 1945, comegou o processo Inflaclonarlo. O proprlo Sr. Glycon 
de Paiva, no artigo objeto do discurso de V. Ex.a, reconhece uma velhlce de dezes- 
seis anos para esse processo. 

O SB. SERGIO MABINHO — Parece-me que o Sr. Glycon de Palva poderia 
ter recuado multo mals. O nobre Senador Irlneu Bornhausen, que fol acldenta- 
do, aproveltando os oclos dal resultantes para conversar com Ollberto Amado, 
atraves do seu famoso llvro "Minha Presenga na Polltlca", veriflcou, com sur- 
presa, que Gllberto Amado, ]a a epoca em que fol congresslsta, clamava na 
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Cimara dos Deputados pela necessidade de reduzir gastos, principalmertte 
gastos mllltares, como melo de oolblr a avalanche inflaclonarla. Logo, poderla 
o Sr. Glycon de Palva ter recuado muito mats. 

O Sr. Paulo Fender — Nao recuo alem da Revolu?ao de 1930. 
O SR. SERGIO MARINHO — A InterpretaQao de V. Ex.* e personalissima. 
O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a esta-me atrlbulndo algo que pertence aos 

soclologos, que V. Ex.a tanto estuda. 
O SR. SERGIO MARINHO — V. Ex.a diz que so recua a 1930... 
O Sr. Paulo Fender — Antes de 1930 o Brasil era um Pals juridico-politico. So 

depois de 1930 passou a ser um Pals economlco-soclal. Fol depois de 1930 que nos 
apercebemos das teses socials. For consegiiinte, nao podemos incriminar a Revo- 
luqao de 30 desses males. Pelo contrario, ela tern caminhado cada vez mais 
contra as dlflculdades e nao pode ainda se reallzar, mas o movimento do Brasil 
economico-social de 1930 persiste e tern, na vanguarda, o Partido Trabalhista 
Brasllelro. Meu pensamento era justamente dizer a V. Ex.a que, com relagao 
prevlsao, a profecla que V. Ex.a fez, da madrugada desses acontecimentos... 

O SR. SERGIO MARINHO — Perdoe o nobre colega, mas nao costumo fazer 
profeclas. Essa e uma pratlca que nao costumo usar. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a, no inlclo do seu dlscurso, assinalou que fol 
um dos madrugadores, no vaticlnlo das calamldades que al estao, e que aqueles 
que eloglavam o Governo do Sr. Juscellno Kubitschek, nao se aperceberam 
dlsso e que V. Ex.a, multo acertadamente, se apercebera. Isso dlsse V. Ex.a, e 
essa a razao porque use! a palavra profecla — mas que retlro, dlante do horror 
que a mesma causa a V. Ex.® Na prevlsao que V. Ex.a fez, assinalou aqueles que 
eloglavam, cegamente, o Governo Kubitschek. Quero acrescentar que o Partido 
Trabalhista Brasllelro se Integrava na malorla que o apoiava, porqu^ o Sr. 
Juscellno Kubitschek jamals delxou de defender a tese trabalhista. Compreen- 
deu o PTB, asslm, os Investlmentos que para aqul atralu o ex-Presldente Jusce- 
llno Kubitschek para o desenvolvlmento que V. Ex.a condena. Fol, realmente, 
um surto de desenvolvlmento Industrial que o Brasil atravessou e que al esta, 
com a industria de automdveis e outras de manufatura, gragas a esse desenvol- 
vimentismo. 

Agora, que a crlse da produgao agrlcola vinha camlnhando lentamente, 
atravessou esse desenvolvlmentlsmo e veio surpreender o Governo do Sr. Janio 
Quadros, isso d uma evldencla. Temos, e claro, de nos voltar para os problemas 
agrlcolas e delxar de especular o passado. Nao sera o reconheclmento de nossos 
erros que trara o remedlo para o que esta al. Temos de resolver nossos proble- 
mas em termos de socledade, e nao em termos de autorldade, porque a autori- 
dade pode ou nao estar consciente do seu papel histdrico. 

O SR. SERGIO MARINHO — Agradego o aparte do eminente Senador Paulo 
Fender. S. Ex.a talvez tenha tornado a nuvem por Juno. Eu prdprio, antes do 
aparte do nobre Senador Pedro Ludovico, del aos episddlos e as figuras centrals 
desses episddlos, suas verdadelras dlmensoes, proclamando que a responsabl- 
lidade de cada uma delas, no desenrolar e no fecundar do eplsddlo, era uma 
responsabllldade que a um exame mais demorado, mals profundo, se esmaecla. 

Quanto as afirmagdes de S. Ex.a, de que havia no Brasil, antes de 1930, mera- 
mente uma estrutura jurldlca e nao social... 

O Sr. Paulo Fender — Jurldlco-polltlca e literdrla. 
O SR. SERGIO MARINHO — ... jurldlco-polltlca — fol asslm que V. Ex.a 

disse ... 
O Sr. Paulo Fender — Exato! 
O SR. SERGIO MARINHO — ... e ate hoje nao posso compreender como, 

nem antes de 1930, nem antes do Descobrlmento do Brasil, nem em qualquer 
dpoca, Estado algum se instaure pollticamente, sem que essa estrutura jurldlco- 
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social nas?a de um slstema social precxistenle. V. Ex.a sabe que as elaboraqoes 
jurldlco-politlcas Influem, no seu desenvolvlmento, sobre as estruturas socials 
exlstentes. 

O Sr, Paolo Fender — V. Ex.a e um mestre nessas llgoes. 
O SR. S£RGIO MARINHO — V. Ex.a sabe, perfeltamente tambem, que a 

reclproca e verdadelra. 
O Sr. Paulo Fender — Mas nos demoramos muito, no Brasil jurldico-polltico. 
O SR. S6RGIO MARINHO — Dificllmente poderemos caracterlzar um lalor 

exclusivamente como causa ou como efelto. Gsralmente, no universe social, 
os fatores mais relevan:es, comportam-se, a um so tempo, como causa 3 efelto 

Retomo, Sr. Presidente, a leltura do que o Sr. Glycon de Palva dizia » que 
eu penso interessantes para o exame dos emlnentes colegas. Passo a ler a outra 
afirma?ao dele em que diz que, levando em conta o calculo do Sr. Gustavo 
Cor?ao, daqui a cinco anos, quando tlvermos uma populagao de cento e trlnta 
miihoes, nos estaremos com um salarlo mlnimo da ordem de nove milhoes de 
cruzeiros. Diz alnda o Sr. Glaycon de Paiva, em defesa dos governantes brasl- 
leiros, que: 

"A lnfla?ao brasileira nao parece ser apenas demonstragao da ma 
gerencia dos governantes." 

Atentem V. Ex.a para essa afirma?ao: 

A Inflagao brasileira nao parece ser apenas demonstracao da ma 
gerencia dos governantes, senao que tradu?ao externa de enfermidade 
nacional grave e profunda. O mal age acumulando tensoes no organis- 
mo nacional. Este, de quando em vez, sente necessidade de allviar-se 
das tensoes Internas acumuladas, pelo instrumento dos terremotos poll- 
ticos, das crises, caso do sulcldlo de Vargas em 54 do "retorno as normas 
constituclonals vigentes" do Marechal Lott em 55 e agora, da renuncia 
do presidente Quadros. O periodo govemamental Kubltschek foi como 
que um periodo intercrltlco, onde os slntomas da doenga nao foram 
sentldos gragas a dopagem do desenvolvimentismo, Isto e, do desenvol- 
vlmento econbmlco do estilo tipo graflco, na palavra de Roberto Campos, 
sabiamente apllcado pelo llnotlplsta Kubltschek. 

Como se caracterlza essa enfermidade nacional grava de que a 
Inflagao e uma das suas formas de materlalizacao? Nossa resposta a 
essa crucial pergunta se resume assim: 

a) o Brasil e um pais que revela um enorme excesso de populagao 
pauperrlma, em estagio primarlssimo de produtivldade. Dos 70 milhoes 
de braslleiros, 30 miihoes sao menores de 15 ancs. Dos restantes 40 
milhoes, mais da metade independe de economla monetarla. No Nor- 
deste vegetam 25 milhoes de pessoas em nlvel cultural balxissimo, 
evidenclando reduzlda capacidade de utilizagao economlca e constltuln- 
do um glgantesco Patio dos Milagres com um colorido asititlco. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permlte V. Ex.a mais um aparte? 
O SR. SERGIO MARINHO — Com todo 0 prazer. 
O Sr. Pedro Ludovico — Nao estou, em absolute, de acordo com o que o 

Sr. Gustavo Corgao assevera. Alias, ate o admiro pelo seu livro "Licoes de 
Ablsmo", onde demonstra inteligencla profunda, fllosoflca, de carater ate uni- 
versal. Penso que os governos e que sao responsavels por essa sltuagao toda, 
porque as crises que tern surgldo no Brasil nao sao de profundidade que justl- 
flquem conseqiiencias tao graves na nossa economla. Felizmente elas nao tern 
sido acompanhadas de revolugoes demoradas, sangrentas e que perturbem 0 
ritmo economlco do nosso Pais, e exempliflco com a revolugao de 30 e a 
ultima crlse em favor da legalldade. Assim, absolutamente nao estou de acordo 
com ele. Ele esta errado. A nossa crlse, a nossa sltuagao precarla provem da 
falta de diregao do govemo, da falta de orientagao, da falta de rumo, da falta 
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de a?ao, pdrque sem essa agao, que tem de ser ate draatica e ate violenta, nos 
nao sairemos do abismo para o qual vamos caminhando. Airida ha poucos 
dlas pronunciel discurso dizendo isso, e continuo perLsando da mesma forma. 
Nos conversamos, nos fazemos pronunclamentos, mas o povo sofre, o povo nao 
mals quer esperar, de sorte que nao pense o Governo que isso continuara por 
muito tempo. A sltuagao e muito mais grave do que se pensa. 

O SR. SfiRGIO MARINHO — Recolho a respeitavel opinlao de V. Ex.ft, e 
pego um pouco de indulgencia, no sentido de aguardar as conclusoes que o 
Sr. Glycon de Paiva, dentro em pouco, oferecera ao exame de V. Ex.a A afirma- 
?ao de que o salario minimo, quando alcangarmos a populaqao de cento e trinta 
mllhoes de habltantes, atingira a cifra de nove milhoes, nao e do Sr. Glycon 
de Palva, mas do Sr. Gustavo Corgao. 

Nessa aflrmagao ele se ateve tao-somente a um calculo aritmetico, admi- 
tlndo-se que o processo inflacionario se desenrolasse segundo progressao aritme- 
tlca, chegariamos aquela fase inevitavelmente, a essa condusao. 

O Sr. PauJo Fender — Cifra simplesmente alarmista, embora arltmetlca. 
O SR. SERGIO MARINHO — Esse contingente humano oneroeo, anualmen- 

te, sobrecarrega a economia nacional com um aditivo de 700.000 seres novos. 
Talvez desconhega V. Ex.a, Senador Pedro Ludovico, que o nosso cresci- 

mento demograflco allnge o indice de setecentos mil seres. 
b) No restante do Pais domina a Insuficiencia generallzada de produ- 

tivldade economlca, essencialmente originaria de baixo nivel educacional; 
c) O Pais se revela alem disso de grande fragllidade mineral, principal- 

mente no campo de minerals energeticos, exlgindo-lhes importagao forgada, a 
qual exerce irreslstivel pressao sobre o balango de pagamentos. 

Esses parecem-nos ser os tres fundamentos da cronica enfermidade nacio- 
nal. Neles residem as causas primeiras do estado critlco em que o Pais vlve 
e que continuara a viver, porque os remedlos para reduzlr-lhes os efeitos e 
controlar-lhes o maleficlo encontram obstaculos quase irremoviveis para sua 
apllcagao ou exlgem prazos enormes, nao se podendo garantir a ordem publlca 
durante esse tempo. 

Nao e sobre isso, porem, que me permito chamar a atengao de V. Ex.a 

Mals adlante dlz o Sr. Glycon de Paiva: 

Em face desses determinantes, antes sentldos que Individualizados, 
a agao politica brasilelra tem se traduzido sob as seguintes formas de 
agao; 

a) Demonstragao de permanente consciencla de obrigagao de desen- 
volver-se, em vlrtude da contundencia da pressao demografica incoercl- 
velmente presente. O Pais hoje possui 70 milhoes de habltantes. tera 
130 milhoes em 1980 e 210 milhoes no ano 2000. fi tao grande a 
massa dos destltuidos, dos mendigos adultos desprovldos de qualquer 
tecnlca, que nao ha recursos para transforma-los em massa humana util, 
de produtlvldade apreciavel, allviando-os do constrangedor papel de 
carga morta; 

b) Na certeza da insuficiencia de poupanga nacional para atender 
ao desenvolvimento, o presldente Kubitschek procurou contomar o obsta- 
culo a sua manelra, sacando sobre o future, isto e, emitindo no seu 
periodo govemamental para investir, vales representatives das poupan- 
gas dos anos que estao por vir. Possivelmente uma das causas deter- 
minantes do desespero de Janlo Quadros foi o choque desse volume 
de compromlssos sobre a economia pela qual era responsavel; 

c) O recelo de receber a cooperagao estrangeira na presungao de 
que, o capital alienigena comparece com um nivel de produtlvldade e 
tecnologla muito mais elevado a tendera a absorver o poder economico 
e retlra-lo das maos do empresario nacional; 
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d) Tendencia para o estatismo. em virtude da incapacidade de inccr^ 
poragao de capital para a maioria dos projetos medios e granufts e receid 
para o prestigio nacional de utilizar o capital exlerno para esse fim< 
alem da obrigaijao de criar emprego para uma populapao despreparada 
para as lldes economicas da livre empresa e que nela nao poderla sobre-' 
viver. 

A formulacao da filosofia justificativa dessa politica denomlna-se 
nacionalismo. 

O caso Janio Quadros pode ssr interpretado como o desespero de 
um homem. construido sobre terreno psiquico adequado, ao dar-se conta 
do contraste entre a simplicidade que imaginava para a solu?ao dos 
problemas braslleiros quando candldato, e a complexidade ossencial 
desses mesmos problemas e cujas raizes se prendem a ampla populagao 
destituta, a completa faiha de recursos tecnologicos elementares e aos 
quadros de recursos naturais falhos, obrigando importaqao maciga de 
certos bens para a condigao da vida nacional em um minlmo de ade- 
quagao. 

Nao parece existlr remedio a curto prazo para a sltuagao brasileira. 
Todas as solugoes possiveis reclamam prazo longo para frutiflcagao. 
Finalmente, S. S.a arremeta suas reflexoes do segulnte modo: 

Tudo o que parece ccnveniente fazer-se a curto prazo, e o esta- 
belecimento de uma clara consciencia da sltuagao, asslm como a for- 
mulagao de uma atltude nacional capaz de preservar as colsas que nos 
sao caras durante o tempo necessarlo para o surgimento do efelto dos 
remedies a longo prazo. As seguintes sugestoes nos ocorrem: 

a) Grande campanha educativa pelo radio, pela televisao e pela 
imprensa, no sentido de renovar-nos no culto dos valores humanos. No 
regime inflacionario. corrupto pela proprla essencia, a efetiva erosao 
desses valores e imensa. Cumpre revive-los mediante esforgo incessan- 
te e que, deles nos falem cada dia, relembrando-nos quando o que 
nos transmitlram na infancla em enslnamento, exemplos e temas de 
trabalhos escolares: honra, dignldade, responsabllldade, culto a verdade, 
sacrlficio, grandeza d'alma, coragem, bravura; 

b) Prepare da imprensa brasileira no recesso das redagoes dos 
jomais para o aprimoramento das penas que os escrevem, sob todos 
os angulos, pois sao gulas do publlco, educando-os para a gravidade 
dos nossos problemas e conduzlndo-os ao estabelecimento de uma oplnlao 
social que conduza a nossa recuperagao. 

A nosso ver, os grandes jornais deviam ser libertados dos sens males 
financeiros, adaptados a sua grande missao, llbertando-se, igualmente 
os jomalistas de preocupagoes que nao as do exercicio do sacsrdocio do 
bem informar, corretamente sugerir, adequadamente alertar e corrlglr; 

c) Organizagao politica dos homens de empresa, de modo que possam 
partlcipar efetivamente do governo, atraves de ampla representagao no 
Congresso Nacional. Os empresarios industriais e agricolas do Brasil, 
devem se congregar em partido politico, escoiher seus homens de prol, 
estabelecer centres de estudos destinados a resolver os grandes proble- 
mas pendentes de solugao, como da produtividade e da agricultura, 
reforma bancaria, modemizagao dos codigos, disciplina do poder econo- 
mico, tributagao e tantos outros. O trato desses problemas nacionals 
pelo homem de empresa, em instituigao livre por eles flnanclada, permi- 
tlra caracterlzar com precisao o sentido das leis necessarias e escoiher 
aqueles homens que representarao o pensamento nacional divulgando-o 
no Congresso Nacional. 

A solugao de todos cs problemas naclonais parece sltuar-se na nata- 
lidade planejada. 
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Essa solu?ao e de importancia nao so para o Brasil, mas para o mundo 
inteiro. V. Ex.a como medico, nobre Senador Paulo Fender, sabe perfeitamente 
que a populagao mundlal cresce a razao de 1,7% ao ano. 

Como se ve, e um cresclmento explosivo. 
O Sr. Pedro Ludovico — Este, de fato, um dos grandes fatores da nossa 

precarla sltuaqao economlca... 
O SR. SfiRGIO MARINHO — Da nossa pobreza 
O Sr. Pedro Ludovico — ... porque o nosso progresso economico nao tern 

acompanhado o cresclmento populacional do Pals. Isso, porem, acontece no 
mundo Inteiro. 

O SR. SfiRGIO MARINHO — £ fenomeno geral. 
O Sr. Pedro Ludovico — Entretanto, povos saidos da guerra em condigoes 

Inteiramente caoticas como a Italia, a Franga e a Alemanha, ja estao recupe- 
rados. E nos que praticamente dela nao tomamos parte — pode-se dlzer — 
estamos em sltuaqao cada vez pior e mals mlseravel. 

O SR. S£RGIO MARINHO — O exame da sltuagao, nobre Senador Pedro 
Ludovico, exigirla uma inves'.iga?ao mals demorada, um cotejo entre aqueles 
povos e o nosso, entre as suas organizacoes, suas expsrlenclas, suas tradl?6es 
e capacidade de renuncia, seus tesouros de sofrlmentos e o que somos, o que 
temos feito, o que desejamos e o que nos e posslvel fazer, em face do futuro. 

Mas contlnuando: 
O mundo aumenta sua popula?ao a taxa de 1,7% ao ano. Sao as 

seguintes as taxas continentals de acresclmo populacional: Europa, 
0,7%; Russia, 1,6%; America do Norte. 1,7%; Africa, 1,9%; e America 
Latina, 2,9%. Todavia, o ultimo censo re vela para o Brasil, o incrivel 
acresclmo de populagao de 3,3%. 

E uma observaqao corriqueira a de que quanto menos desenvolvldo um 
povo maior a sua prollflcldade. 

O Sr. Pedro Ludovico — Como se da na China. 
O SR. SERGIO MARINHO — Prosseguindo: 

Para um pais de nivel de renda do Brasil sera evidentemente impos- 
sivel progredir, porque a taxa de cresclmento economico serd totalmen- 
ts absorvlda pela demogrdfica, como jd o e no Nordeste. 

O Pais dessa maneira, suiclda-se coletlvamente ao colocar-se a 
jusante de uma avalancha uterina sem precedentes. Nao so o Pais 
perde o ritmo de cresclmento com a sobr-carga populacional, como se 
deslnveste por toda a parte: estradas, portos, predios publicos e servigos 
de utllldade publica que se taperizam a olhos visto=. Mudanga alguma 
de regime economico ou de a genie economico alterara o Inevltdvel, se 
a natalldade nao for regulada. Dessa sltuagao ja se toma consclencla 
ate nos meios catdlicos. 

O Sr. Pedro Ludovico — Julga V. Ex.a que jd estamos em sltuagao de pensar 
na dimlnulgao da natalldade, mesmo por meios razodveis e cientiflcos? 

O SR. SERGIO MARINHO — Nobre Senador Pedro Ludovico, se nao nos 
revelarmos1 com capacidade para intenslficar o nosso cresclmento economico, nao 
teremos outro recurso senao o de lancar mao desse expedlente — hoje jd sanclo- 
nado pelas proprlas autoridades clericals — sob pena de marcharmos, como dlz 
Glycon de Palva, para o suicidio coletivo. 

O Sr. Pedro Ludovico — Acredlto que dentro de vinte a trinta anos podere- 
mos chegar a esta sltuagao. Agora, e um pouco cedo. Nao estamos alnda em 
condlgoes tao prementes que nos obrlgam a tal solugao. 

O SR. SERGIO MARINHO — V. Ex.a consldera cedo, entretanto estamos 
numa crlse sem precedentes na histdria do Brasil. 
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O Sr. Pedro Ludovico — Estou de pleno acordo. Mas nao creio que o aumsn- 
to da popula^ao, alnda muito fraco seja fator para se jogar contra a nossa 
carestia. Dentro de vinte ou trinta anos, slm, estou de acordo com V. Ex.a 

O SR. SfiRGIO MARINHO — Matematicos e sabios, que estudam o feno- 
meno do excssso de populaijao vem afirmando que e preciso, dentro de alguns 
anos, reduzir-se a natalidade, a nao ser que a ciencia experimental proporclone 
ao homem recursos de que hoje esta longe dc dispor, sobretudo os de subsls- 
tencia, e lance mao das grandes reservas existentes no fundo dos oceanos. 

Prossigo, Sr. Presldente; 
No recente Congresso Mariano Interamericano foi reconhecido que 

a livre natalidade e o maior agente do subdesenvolvimento e qua a 
radistribui?ao paritaria da riqueza das nagoes sul-amerlcanas tornarla, 
dentro de um lustro, todos os seus habiMantes tao pobres como o seriam 
antes dela, sob o imperio do advento em massa de novos seres. 

O Sr. Lima Teixeira — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. S£RGIO MARINHO — Com muito prazer. 
O Sr. Lima Teixeira — Nao obstante o brllhante discurso que profere,... 
O SR. SfiRGIO MARINHO — V. Ex.a e muito generoso. 
O Sr. Lima Teixeira — ... permita-me discordar de V. Ex.a... 
O SR. SERGIO MARINHO — V. Ex.a ao discordar, colabora comigo. 
O Sr. Lima Teixeira — Muito obrigado. A minha discordancla 6 quanto a res- 

trigao da natalidade no Brasll. 
O SR. SERGIO MARINHO — Permita-me tambem interromper o aparte de 

V. Ex.a pois devo declarer que ainda nao fiz minha a citagao de Glycon de Paiva 
no que diz respeito ao crescimento demograflco do Pais. Retome o nobre colega a 
palavra para concluir o seu aparte. 

O Sr. Lima Teixeira — Sinto-me muito satlsfeito com a observagao do nobre 
colega. Dada a extensao territorial do Brasil — certas regloes nao apresentam 
sequer um habitante por qullometro quadrado — seria lastlmdvel admltir-se a 
hipdtese de restringir a natalidade. Estariamos Incentivando a coblga de certos 
daises para a conquista de partes do territdrio braslleiro alnda nao ocupadas como, 
por exemplo, a Amazonia. Nao acha V. Ex.a que tenho razao? 

O SR. SERGIO MARINHO — Sr. Presidente, julgo dlgna de exame a pon- 
deragao do nobre colega Senador Lima Teixeira, entretanto, pego a S. Ex.a dedl- 
que alguns instantes de sua preciosa reflexao a leitura do trabalho que acabo 
de comentar. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presldente. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, pego a palavra para expllcagao 

pessoal. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Tern a palavra para expllcagao 

pessoal o nobre Senador Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, o motivo por que 
venho a trlbuna em expllcagao pessoal e render justa homenagem a venerando 
colega que teve a gentlleza de oferecer-me, como a todos os mais Senadores, um 
livro que acaba de editar sob o titulo "Algo de Minha Vida". O colega, todos 
sabemos, e o ilustre Senador Femandes Tavora. 

Viajando estas ultimas quarenta e olto horas para meu Estado, tive o prazer 
de fazer desse livro o meu manual de vlagem. Devorei-o quase todo com a avldez 
de um espirito que nao se cansa de se deter no belo, no justo e no civlco. 

O livro do Senador Femandes Tavora e o reposltorio de uma vida de que se 
devem orgulhar os seus descendentes e em que se devem mlrar os seus com- 
patridos. 
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O Sr. Argremlro de Figueiredo — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SB. PAULO FfiNDER — Com multa honra. 
O Sr. Argemiro de Figueiredo — Permita V. Ex.a que me Incorpore a Justa 

homenagem que presta a pessoa do nobre Senador Femandes Tavora. Sem favor, 
consldero S. Ex.a das malores flguras do Pais e, pelo seu valor moral, pela sua 
Inteligencia e capacldade de trabalho, honra esta Casa do Congresso Nacional. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrlgado pessoalmente ao aparte de V. Ex.a 

que enrlquece o depolmento que faqo desta trlbuna a respelto da obra e do seu 
autor. V. Ex.ft 6 um apreclador das belas letras e homem de grande sentimento 
hlstdrico e clvlco e que multo bem faz o elogio do Uvro do nobre Senador Fer- 
nandes Tavora. 

O Sr. Sergio Marinho — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SB. PAULO FENDER — Com muita honra. 
O Sr. Sergio Marinho — Pedlria a V. Exa a nimia gentileza de juntar as 

palavras de justiqa que esta proferlndo, relatlvamente ao llvro do nobre Senador 
Fernandes Tavora, mlnhas modestas expressoes. possuidas tambem do mesmo 
entuslasmo e do mesmo sentldo de Justlga com que V. Exa esta discursando. 

O SB. PAULO FENDER — Muito obrlgado a V. Exa Quero, Sr. Presldente, 
dar um sentldo sociologlco ao elogio que faqo do emlnente Senador Femandes 
Tdvora e do seu llvro. 

Eu, que sou homem que se bate pelo Brasil economlco-social, mas que tam- 
bem nao posso delxar de eloglar e embevecer-me dlante do Brasil intelectual 
dos aureos tempos em que se dominava o verndculo com o brllho dos grandes 
estillstas da lingua mater, a portuguesa, tenho que dar sentldo sociologlco k 
mlnha critlca e quero referlr-me d atua^ao e d vivencla do nobre Senador Fer- 
nandas Tavora na regiao Amazonlca. 

S. Ex.a, no capltulo destinado a conqulsta da Amazonia e intltulado "Con- 
qulstadores do Deserto Verde", insere uma pdglna que poderia ser subscrita, no 
rigor do estilo e no colorldo das Imagens, por um Euclldes da Cunha ou um 
Alberto Rangal. 

Eu admirava o nobre Senador Femandes Tavora como velho politico, mas 
nao o sabla tao aprlmorado no manejo da lingua patria. Nao Ihe conhecia o 
latlnlsmo da llnguagem, a precisao vocabular, a riqueza das Imagens, a fuga slste- 
matica dos neologismos, para ater-se ao vemdculo na expressao do seu pensa- 
mento. Sao detalhes que se encontram nesse llvro que honra a literatura brasl- 
lelra e que vem envaldecer o Senado da Republlca por ter, no seu selo, tao grande 
figura de Intelectual. 

O Sr. Fernandes Tavora — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SB. PAULO FENDER — A meu ver, Sr. Presldente, o nobre Senador Fer- 

nandes Tavora, esta prolbldo de apartear-me. Eu Ihe advinho a Intenqao. Mas 
poderel, no final de mlnhas palavras, conceder-lhe o aparte. Gostarla de ouvlr 
antes o depolmento de colegas que querem assoclar-se ao que dlgo, com muita 
justiqa, sobre seu llvro. 

O Sr. Mourao Vieira — Permlte V. Ex." um aparte? 

O SR. PAULO FENDER — Com muito prazer. 

O Sr. Mourao Vieira — Tlve tambem o prazer de receber, oferecldo pelo 
emlnente Senador Femandes TAvora, seu Interessante Uvro. Ja que V. Ex." faz 
referenda especial ao capltulo em que S. Ex." se refere a Amazonia, quero lem- 
brar o trecho em que esse emlnente colega estuda, com profundldade, a figura 
carlsmatlca do padre Cicero. Devo confessar tambem que so deixel o llvro depols 
de ler a ultima pdglna. Flcou-me a Impressao de que, sob certos aspectos, o llvro 
d uma antologia da propria vlda do nobre Senador Femandes Tavora. 
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O SR. PAULO FtNDER — Reglstro com prazer as justas palavras de V. Ex." 
O Sr. Mathias Olimpio — Pennlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO PtNDER — Com muita honra. 

O Sr. Mathias Olimpio — Fui companhelro de degredo do nobre Senador 
Fernandes Tavora. S. Ex.a faz referenclas a essa sltua^ao no livro que nos 
ofereceu. For isso, dou a Casa meu testemunho do esplrito de renuncia, abnega- 
qao e altruismo com que S. Ex.a se portou naquela ocaslao. Dizla-se, a epoca, 
que "quern vai ao Acre, ou volta rico ou fica la". S. Ex.a nao voltou rico nem 
ficou la: continua abrilhantando o Senado da Repiiblica com suas luzes magni- 
ficas! 

O SR. PAULO F6NDER — Muito obrigado pelo aparte de V. Ex a 

O Sr. A16 Guimaraes — Permlte V. Ex a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com multa honra! 
O Sr. A16 Guimaraes — Quero associar-me ao discurso que V. Ex.a esta pro- 

nunciando, nobre Senador Paulo Fender, de aplauso ao nosso eminente colega 
Senador Fernandes Tavora, pela publicagao de seu llvro. Realmente, o que se 
encontra nessa preclosa obra e uma admlravel feltura Uterarla. Seu aspecto de 
forma, sua beleza quase de antologia. Mas nela se desenha, sobretudo, uma vida 
politica extraordinaria. O que vemos de positive, realmente, nesse livro, e que 
Fernandes Tavora, com sua idade veneranda, nao teve, durante sua existencla, 
um ato que o desabonasse. A Justlficagao que faz de algumas de suas atitudes 
piibllcas se toma desnecessaria porque em toda sua trajetorla de homem piiblico 
S. Exa nos deu serapre exemplos de dedlca^ao a causa publica, de patrlotismo, 
de amor aos Ideais precipuos da Naqao. For isso, quero me associar ao discurso 
de V. Ex.a, dizendo ao nobre colega Fernandes Tavora que S. Exa, mais velho, 
nos da alta llgao de politica, de sabedoria, de bondade, de elegancla politica, 
de cavalheirlsmo e, sobretudo, de Inteligencla a servlgo da nossa Patrla. Era o 
que desejava acrescentar ao discurso de V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Reglstro com prazer a critica de V. Ex a 

O Sr. Mem de Sa — Permite-me V. Ex.a apartea-lo? 

O SR. PAULO FENDER — Com muita honra! 

O Sr. Mem de Sa — Jubilosamente, tamWm me assoclo a essa homenagem 
que V. Exa tomou a inlciatlva de prestar ao nosso eminente e querido colega 
Senador Fernandes Tavora. O livro, que tamb^m 11, e tern o titulo de "Algo da 
Minha Vida", mas realmente, para quem o le, passa a ser tudo da vida do Senador 
Fernandes Tavora, porque o livro o reflete e o espelha, integralmente, desde o 
estilo, ate ao que se contem de substancia. O estllo 6 limpldo, singelo e claro 
e a substancia condensa uma vida de dedicaqao a causa publica. De modo que, 
crelo eu, esse livro deixa do Senador Fernandes Tdvora para os pdsteros um dos 
mais belos exemplos que as novas geragoes podem colher. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Joaquim Parente — Permite-me V. Exa um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muita honra! 
O Sr. Joaquim Parente — Assoclo-me tambem as justas homenagens que 

V. Ex.a presta ao nosso ilustre colega Senador Fernandes Tivora pelo langamento 
do livro "Algo de Minha Vida". Falar da beleza dessa obra e desnecessarlo porque 
outros colegas, como V. Ex.a, ja o flzeram com mais propriedade. 

O SR. PAULO FENDER — Nao apolado quanto a essa parte. Tern V. Ex.a 

lugar brilhante na critica que se faz do livro do nobre Senador Fernandes Tavora. 
O Sr. Lima Teixeira — Permite-me V. Ex.a um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muita honra! 
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O Sr. Lima Teixeira — Tambem eu, neste Instante, quero, na qualldade de 
colega por duas vezes do nosso homenageado, solldarizar-me com V. Ex.a Quando 
entrel para a Cimara dos Deputados, multo moqo ainda, com apenas vinte e 
clnco anos, ja encontrei Fernandes Tavora como deputado atuante, combativo, 
representando com destaque o glorioso Estado do Ceara. Desse contato, dessa 
convlvencla, obtive a certeza de que o Ceari enviara a Camara dos Deputados 
um digno representante. Mais tarde, ao vir para o Senado Federal, encontrei 
novamente Fernandes Tavora, que conflrmava o pensamento que eu alimentava: 
o seu Estado comprovava sua maloridade poiitlca, ao enviar para esta Casa o seu 
lidimo representante. V. Ex.B nobre Senador Paulo Fender, ao anallsar o trabalho 
do llustre Senador Fernandes Tavora, faz justiga a um dos homens mais dlgnos, 
mals capazes e operosos nesta Casa. Aos oltenta e quatro anos e uma gloria para 
o Ceara, Estado que tao bem representa. 

O SB. PAULO FfiNDER — Obrigado a V. Ex.a 

Sr. Presidente, estava dizendo, quando recebl os apartes que representam, 
afinal de contas, o sentlmento, a solidariedade de todo o Senado na homenagem 
que presto ao Senador Fernandes Tavora, que S. Ex.a era para mim apenas um 
politico de id6ias liicldas, que nesta Casa defende o seu partido, que nesta Casa 
muitas vezes defende a causa trabalhista, porque tambem e um medico vivido no 
aconchego dos pobres; mas nao Ihe conhecia, em absolute, nao o pendor literario, 
mas a afirmaqao llterdrla. O nobre Senador Fernandes Tavora 6 um estlllsta, 6 um 
hlstoriografo, e um memoriallsta. Seu livro e uma antologia, como disse um dos 
Senhores Senadores. Lerei pequeno trecho para que se aquilate do estilo em que 
6 vazado o livro, nao que se aquilate no espirlto dos Senhores Senadores, que 
conhecem o livro, mas nos Anals mals tarde. 

Dlz S. Ex.a: 

"Pela mlnha imaginagao exaltada passam sombras augustas dos nave- 
gadores lusos;" 

Ele chegava a Portugal e via a Torre de Belem, em Llsboa. 

"... e numa lenta procissao, vejo perpassarem Bartolomeu Dias e 
Cabral e Gama e Corte Real e Plnzon e toda esta incomparavel legiao 
da "cavalarla do Oceano", que em louca disparada pelo mar tenebroso, 
venceu calmarlas e tormentas e conqulstou terras e glorias." 

Sr. Presidente, trecho de grande louvor literario, de grande espontaneldade, 
sutlleza, clareza e leveza, como diz o nobre Senador Mem de Sa, mas detinha-me 
eu na analise soclologica. 

S. Ex.a faz neste livro a hlstoria sofrida do nordestino que, por caminhos 
imp6rvlos, banido pelo rigor das secas, ganhou a regiao Amazonica, dsscobrlu 
a Amazonia para o Brasil, porque nao so civUizou o indio, como se submeteu a 
todas as provagdes da floresta ingreme e agressiva, para ai plantar a miscigena- 
gao nordestino-cabocla de que hoje resulta o tipo amazonida. 

Essa p&glna do exodo do cearense, do nordestino rumo ao Acre, a Amazonia, 
6 uma paglna soclologica de grande atualldade, quando nos legisladores nos 
preocupamos com essa Imensa drea do terrltdrlo nacional, que esta a clamar 
por uma legislagao que favorega a apllcagao de malores recursos em toda a gleba, 
sem o que estaremos a merce das pressoes demograficas que coblgam de vez 
em quando a grande area nacional, como 6 o caso da recente, e fellzmente malo- 
grada, iddla da Internaclonallzagao da Hildla, tao eflcazmente combatlda pelo 
vulto de Arthur Bernardes. 

O Sr. Gilberto Marinho — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO FENDER — Com muito prazer. 

O Sr. Gilberto Marinho — Apenas para que nao falte minha modesta voz ao 
verdadelro e merecldo coro de louvores ao Senador Fernandes Tdvora. Culto, 



- 236 - 

digno e operoso como e S. Ex.a, devo declarar que, dentre as satlsfaqoes de ordem 
moral que recolho no exercfcio do mandate que me confiou o povo do Estado da 
Guanabara, figura, com maior destaque, a honra de ser colega do nobre Senador 
Femandes Tavora. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado ao aparte de V. Ex.a 

Vejo, Sr. Presidente, que se recolhesse todos os apartes numa linha so de 
palavras, estas constltuirlam o melhor elogio que se poderla fazer ao nobre Sena- 
dor Femandes Tavora, abstraida a minha palida critica. (Nao apoiados) Deixo, 
porem, aqui assinalados o meu entusiasmo e a gratidao da Amazonia pela fixaqao 
desses fastos de sua histdria no belo trabalho do nobre Senador Fernandes Tavora. 

Termino, porque a isto me obriga o Regimento, com as palavras de Byron 
com que S. Ex.a conclui um dos capitulos de sua vallosa obra sobre a conquista 
da Amazonia: 

"Standing on the persian grave 

I should not dream myself slave" 

(De pe sobre o tumulo dos persas 

Eu nao podia reputar-me escravo.) 

Diremos nds aqui desta tribuna: de pe sobre o seu livro, S. Exa o Senador 
Femandes Tavora ha de se reputar escravo da nossa admlragao, da nossa estlma 
e do nosso orgulho por ter produzido tao grande obra. 

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

O SR. PAULO FENDER — Concedo-lhe o aparte, a contragosto, porque sei 
que a modestia de V. Ex.a Ihe val dltar algumas refutagoes ao brllho que descobrl 
em sua obra e aqui proclamei, e que todos reconheceram. 

O Sr. Femandes Tavora — Pedi o aparte apenas para dlzer a V. Ex.a e aos 
meus ilustres colegas que, quando distrlbui esse llvreco em que apenas reuni 
alguns fragmentos de velha mlscelanea, tive em vista exclusivamente dar aos 
meus companheiros de melo seculo de lutas uma prova do meu reconhecimento 
e da minha gratidao por tudo quanto fizeram, acompanhando-me nesse periodo. 
Nao esperava absolutamente receber elogios, que realmente o livro nao merece. 
Como assinalo no proemio, ele nao e um romance, nao e poesia, nao e sequer 
um memorial, mas apenas o resultado de uma colhelta que amigos fizeram de 
velhos rascunhos que andel distribuindo pela imprensa do Brasll, durante a 
minha ja longa existencia. Serve o meu livro para pagar uma promessa que flz, 
tambem ha multos anos, a esses denodados amigos de cinquenta anos de lutas. 
Entendiam eles que meus rascunhos vallam alguma coisa. Nao quls, naquela 
epoca, satisfaze-los, esperando que o tempo arrefecesse esse desejo, pois nada 
justlficava a publicagao dos rascunhos. Tal nao aconteceu e. vez por outra, 
insistiam comigo no sentldo da publicagao. Eu, que sempre fui bom pagador de 
promessa e nunca menti minha palavra, acabel cedendo e publlcando a resenha 
dos rascunhos, simplesmente nara satisfazer aos meus velhos companheiros. E o 
unico premio que espero realmente. Havendo V. Ex.a e outros nobres colegas 
feito tao grandes elogios ao meu trabalho, nao sei como responder a essas genti- 
lezas que me deixam muito emocionado. Nao sei como agradecer. Em todo o caso, 
demonstram V. Ex.as que me tern certa estima, restando-me tao-somente con- 
fessar minha Imensa gratidao por todas as manlfestagoes que me foram feitas, 
no momento. 

O SR. PAULO FENDER — o Senado da Republica e que agradece a V. Ex.a 

Era o que tinha a dlzer. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Esta esgotada a hora do Expediente. 
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Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Item 1 
Dlscussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 64, de 1961 (n.0 2.028, 

de 1960, na Camara), que regula o exercicio da profissao de Geologo, tendo 
Pareceres sob n.0s 593 e 594, de 1961, das Comissoes de Educaqao e Cultura, 
favoravel, com a emenda que oferece sob n.0 1 (CBC); de Serviqo Pii- 
blico Civil, favoravel, oferecendo uma emenda sob n.0 MC-1-CSPC, e uma 
subemenda a emenda n.0 1 (CEC). 

Sobre a mesa, emendas que vao ser lidas 
Sao lidas e apoiadas as seguintes emendas 

EMENDA N." 2 
De-se ao art. 1.° a seguinte redaqao: 
Art. 1.° — O exercicio da profissao de geologo sera permitido: 
a) aos portadores de diploma de geologo, expedido por curso oficial; 
b) aos portadores de diploma de geologo ou de engenheiro-geologo, expedido 

por estabelecimento estrangelro de ensino superior, depois de revalidado; 
c) aos que tiverem, por tempo nao inferior a cinco anos, ocupado cargos para 

os quais se exige conhecimentos especializados de Geologia, ou executado traba- 
Ihos da mesma natureza. 

Justiticacao 
Impoe-se, em nosso entender, a supressao da palavra somente, que ora figura 

na parte substantiva desse artigo, porque os engenheiros de minas ja tern as 
atribuiQoes legais e conhecimentos tecnicos para trabalho de Geologia e pesquisas 
de jazidas, conforme o art. 34 do Decreto n® 23.569, de 11 de dezembro de 1933, 
que regulamentou a profissao de engenheiro, arquiteto e agrimensor. A maioria 
dos Wcnlcos que trabalham em Geologia, para os Governos da Uniao e dos 
Estados de Minas Gerais, Sao Paulo e Rio Grande do Sul, bem como para as 
nossas socledades de economla mista, e constltulda de engenheiros tltulados 
pela Escola de Minas de Ouro Preto e pelas escolas de engenharla de Sao Paulo 
e Porto Alegre. Por isso mesmo, a restriqao que o projeto pretende fazer ao 
exercicio da ativldade de geologo, dela exclulndo os tecnicos em aprego, contraria 
frontalmente os interesses do Pais e nao deve prevalecer. 

Essas mesmas razoes mllltam, igualmente, mutatis mutandis, nos numerosos 
casos de outros profissionais que, embora sem titulos universitarios relacionados 
com a Geologia, vem, ha longos anos, executando trabalhos em que demonstram 
dominio da teoria e da t6cnica da dita especialidade. 

O projeto, tal qual esta, nao abre a esses geologos pratlcos qualquer possibi- 
lidade de habllltagao para o exercicio legal da profissao que Ihes garante a 
subslstencla, e isso nos parece tremendamente injusto. 

Exlste, no que se refere a esses profissionais sem anel, mas, dotados da 
indispensavel experiencla( uma desconsideragao absurda a legitimos direltos 
adquiridos. E a manutengao de tal dispositivo representaria, outrossim, orienta- 
cao nova em materia de regulamentagao profisslonal, considerando-se o fato de 
que varias lels reguladoras do exercicio de outras profissoes, existentes no Pais, 
reconhecem o direlto daqueles que vinham exercendo as profissoes em referencia, 
anteriormente. 

£ o que ocorre, para cltar um exemplo recente, com a Lei n.® 1.411, de 13-8-51, 
disciplinadora do exercicio da profissao de economista. 

Por que mereceriam os geologos praticos, tratamento diverse daquele que foi 
previsto, ao ensejo da regulamentagao das respectivas profissoes para o dentista 
prdtico, para o contador sem diploma, para o professor sem curso de Faculdade 
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de Filosofia, ou para o economista que nao adquiriu seus conhecimentos especlali- 
zados em curso regular de Ciencias Economical? 

A prevalecer a restriqao contida no projeto, estaria contrariado, inclusive, 
o preceito constitucional de que todos sao iguals perante a lei, pois a legislaqao 
do Pais daria garantlas, em dimensoes diferentes, a cidadaos que vivem numa 
mesma situaqao. 

Sala das Sessoes. — Guido Mondin. 

EMENDA N." 3 

Ao Projeto da Camara n.0 64, de 1961. 

Justificaqao 

Esta emenda complementa outra que tambem apresentamos nesta data, 
ao projeto em referencia, dando nova redaqao a scu art. 1.° 

Aceita a nova redaqao para esse artigo, que propusemos, seria contraditoria 
com ela a permanencia do artigo e do paragrafo unlco, cuja supressao e a meta 
da presente emenda. 

Sala das Sessoes. — Guido Mondin. 

EMENDA N.® 4 
Ao Projeto da Camara n." 64, de 1961. 

Suprima-se as alineas a e d e o paragrafo unico do art. 6° 

Justilicaqao 

Os dispositivos cuja supressao esta sendo proposta estabelecem a competen- 
cia do geologo em tlpos de trabalho para os quais ele nao recebe a necessaria 
formaqao profissional. 

A execuqao, por exemplo, dos trabalhos geodesicos, a que_ alude a alinea a, 
exige conhecimentos de triangulaqao e astronomia, que nao sao mlnistradcs nos 
cursos de Geologia. 

A cubaqao de jazidas e determinaqao de seu valor economlco, a que se refere 
a alinea d, e tarefa cujo executante nao pode prescindir de determlnados co- 
nhecimentos de engenharia de minas que, tambem, nao sao adquirldos dentro do 
curriculo do curso de Geologia. Razoes identlcas prevalecem para o parfigrafo 
unico do mesmo art. 6° 

A manutenqao dos dispositivos acima relacionados no texto da lei em que 
podera transformar-se o presente projeto significara, sem duvlda, pelas razoes 
expostas, injusto prejuizo para outras categorias profissionais cujos direitos nos 
devem merecer o mesmo respeito que temos relativamente aos dos geologos, bem 
como, por esse e outros motives, representara grave prejuizo ao interesse publlco 
que nos cumpre evitar. 

Sala das Sessoes. — Guido Mondin. 

EMENDA N.® 5 
Ao Projeto da Camara n.® 64, de 1961. 

Acresoente-se a alinea e. do art. 6.® depois da palavra superior, "desde que 
satisfaqam as demais exigencias legais para o exercicio do maglsterio. 

Justificaqao 

A redaqao da alinea e, no projeto, esta colidente com a legislaqao em vigor, 
reguladora do exercicio do magisterio. 

O geologo tern credenciais magnificas para ocupar determlnadas cadeiras 
nos cursos secundarios ou supsriores. Mas o advogado. o medico, o quimico, o agro- 
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nomo tambem as tem para outras diversas disciplinas curriculares dos ditos 
cursos, sem que possuam a incabivel exclusividade que ora se deseja conceder ao 
geologo. Asslm, para que a lei nao venha a consagrar um privitegio, 6 precise 
nao isentar o geologo, que pretenda tornar-se professor, do cumprimento das 
diversas exigencias legais feitas para o exercicio dessa profissao, ja regulamentada, 
a qualquer cidadao da Repiiblica. 

Sala das Sessoes. — Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o projeto com as 

emendas. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, ouvi V. Ex.a dizer que a emenda 

depende de apoiamento. Este parece que sera dado pelo Plenario. 
Gostaria de tecer alguns comentarios, que se dirigem mais ao seu digno 

autor, o nobre Senador Guido Mondin, do que propriamente ao Plen&rio do 
Senado. 

Acho justo o projeto que regula a profissao dos geologos. Sou o seu relator. 
nao quanto ao m^rito, mas a sua pertinencia ao serviQO publico, na Comissao 
desse titulo, que integro. 

A emenda do ilustre Senador Guido Mondin esta quase toda consubstanciada 
no projeto, com exceqao de uma parte. 

Como a emenda vai ocasionar, necessariamente, a volta do projeto as Comis- 
soes, apelo para o nobre Senador Guido Mondin no sentido de retira-la em 
tempo, lembrando a S. Ex.a que o projeto atende a sua emenda, na mat6ria em 
exame, no que diz respeito a legislaqao vigente no Pais. 

O Piano de ClassificaQao de Cargos ja distribui os naturalistas por varias 
categories e, entre estas, a de geologos, que justamente inclui todos esses profis- 
sionais naturalistas que vinham prestando servigo ao Pais na profissao. Nesta 
parte nao haveria mais o que atender. Ja estao atendidos, a nao ser que novos 
geologos viessem a beneficlar-se da lei, o que seria, no caso, inexplicavel, porque 
a propria emenda admite que tenham cinco anos de serviqo. 

Eram estes os esclarecimentos que. como relator da materia, gostaria de 
prestar ao eminente Senador Guido Mondin e, ao mesmo tempo, apelar para que 
S. Ex.a retire a sua emenda. (Muito bem!) 

O SR. GUIDO MONDIN — Sr. Presidente, se ha entre os componentes, 
desta Casa alguem que deseje que cada processo, cada projeto de lei tramite sem 
embargos, com a rapidez que se faga necessaria, e precisamente eu. Mas, neste 
caso, nao. Esta a unica oportunldade que se da ao quo chamariamos de geologos 
praticos, para que possam prosseguir exercendo a profissao e com ela obter o 
ganha-pao, tao simples e a minha emenda. Alias, foi sollcitada por aqueles profis- 
slonals que nela se acham incluidos, por forga do tempo de trabalho e das ativi- 
dades que vinham exercendo ha mais de cinco anos. 

Diz o Projeto, no art. 1°: 
O exercicio da profissao de geologo sera somente permltido..., etc. 
A minha emenda acrescenta uma letra; 

"... c) aos que tiverem. por tempo inferior a cinco anos, ocupado 
cargos para os quais se exige conhecimentos especiallzados — de Geolo- 
gia — ou executado trabalhos da mesma natureza." 

A emenda os inclui na regulamentagao da profissao. Desde quantos anos 
estamos regulamentando as profissoes em nosso Pais, ja com a preocupagao de 
ampararmos os praticos? Assim fizemos com os contabilistas. com os dentistas 
e uma s6rie de outras profissoes. Por que so os geologos, que sao tao poucos, 
vamos excluir? 

Esse o sentido humano da emenda. Passarei a ler a sua justificagao, para 
conhecimento do nobre Senador Paulo Fonder. 
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Justifica?ao 
Impoe-se, em nosso entender, a supressao da palavra somente que ora figura 

na parte substantiva desse artigo, porque os engenheiros de minas ja tem as 
atribuigoes legais e conhecimentos tecnicos para trabalho de geologia e pesquisas 
de jazldas, conforme o art. 34 do Decreto n.® 25.569, de 11-12-1933, que regu- 
lamentou a profissao de engenheiro, arquiteto e agrimensor. A maioria dos tecni- 
cos que trabalham em Geologia, para os Governos da Uniao e dos Estados de 
Minas Gerais, Sao Paulo e Rio Grande do Sul, bem como para as nossas socie- 
dades de economia mista, e constituida de engenheiros titulados pela Escola 
de Minas de Ouro Preto e pelas escolas de engenharia de Sao Paulo e Porto 
Alegre. Por isso mesmo, a restrigao que o projeto pretende fazer ao exercicio 
da atividade de gedlogo, dela excluindo os tecnicos em aprego, contraria fron- 
taknente os interesses do Pais e nao deve prevalecer. 

Essas mesmas razoes militam, igualmente, mutatis mutandis, nos numerosos 
casos de outros profissionais que, embora sem titulos universitarlos relaclonado 
com a Geologia, vem, a longos anos, executando trabalhos em que demonstram 
dominio da teoria e da tecnica da dita especialidade. 

O projeto, tal qual esta, nao abre a esses gedlogos praticos qualquer possibili- 
dade de habilitagao para o exercicio legal da profissao que Ihes garante a subsls- 
tencia, e isso nos parece tremendamente injusto. 

Existe, no que se refere a esses profissionais sem anel, mas dotados da in- 
dispensavel experiencia, uma desconsideragao absurda a legitimos direitos adqul- 
ridos. E a manutengao de tal dispositive representaria, outrossim, orientagao 
nova em materia de regulamentagao profissional, considerando-se o fato de que 
varias leis reguladoras do exercicio de outras profissoes, existentes no Pais. re- 
conhecem o direito daqueles que vinham exercendo as profissoes em referenda, 
anteriormente. 

E o que ocorre, para citar um exemplo recente, com a Lei n.® 1.411, de 13-8-61, 
disciplinadora do exercicio da profissao de economista. 

Por que mereceriam os gedlogos praticos tratamento dlverso daquele que 
foi previsto, ao ensejo da regulamentagao das respectivas profissoes para o dentis- 
ta pratico, para o contador sem diploma, para o professor sem curso de Facul- 
dade de Filosofia, ou para o econcmista que nao adquiriu seus conhecimentos 
especializados em curso regular de Clencias Economicas? 

A prevalecer a restrigao contida no projeto, estaria contrariado, inclusive, o 
preceito constitucional de que todos sao iguais perante a lei, pols a legislagao do 
Pais daria garantias, em dimensoes diferentes, a cidadaos que vlvem numa 
mesma situagao. 

Esta ai. Sr. Presidente e Srs. Senadores, a emenda plenamente justificada. 
Precisamos apenas esperar alguns dlas, que garantlrao aos praticos em Geologia 
o direito ao exercicio da profissao. 

Creio que o Senado Federal fara justiga a esses praticos da profissao de 
Geologia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a discussao. 

Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em virtude das emendas, a materia val as Comissoes de Constituigao e Justi- 

ga, de Educagao e Cultura e de Servigo Piiblico Civil. 
Item 2 

Discussao unlca do Projeto de Lei da Camara n o 103, de 1961 (n.° 347, 
de 1959, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Minis- 
terio da Fazenda, o credit© especial de Cr$ 10.000.000,00, destlnado a 
auxiliar a construgao e ampliagao da Usina Hidretetrica de Alto Oargas, 
no Estado de Mato Grosso, tendo 
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PARECERES sob n.0s 596 e 597, de 1961, das Comissoes: 
— de Constituigao e Justiga, favoravel, com a emenda que oferece sob 

n° 1 (CCJ); e 
— de Finan^as, favoravel, com a alteraqao proposta pela Emenda 

n.0 1 (CCJ). 
Em discussao. 
Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao o projeto, sem prejuizo da emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

fi o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 103, DE 1961 

(N.0 347-B/59, na Camara) 
Autoriza o Poder Executive a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o 

credito especial de Cr$ 10.000.000.00, destinado a auxiliar a construgao e 
ampliagao da Usina Hidreletrica de Alto Gargas, no Estado de Mato 
Grosso. 

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

Fazenda, o credito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros), 
destinado a auxiliar a Prefeitura Municipal de Alto Gargas, no Estado de Mato 
Grosso na construgao e ampllagao da usina hidreletrica que fornece energia a 
cidade de Alto Gargas, sede do Munlcipio. 

Art. 2.° — O Ministerio da Fazenda entregara o auxillo de que trata o art. 1.° 
mediante a apresentagao, por parte da Prefeitura Municipal, das plantas, projeto 
e orgamento referentes a aludida usina, aprovados pela Divisao de Aguas do 
Departamento Nacional da Produgao Mineral do Ministerio da Agricultura. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em votagao a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

fi a seguinte 
EMENA N.0 1-CCJ 

Substltua-se no testo do art. 2.°, in fine, a expressao "Ministerio da Agricul- 
tura" pela expressao "Ministerio das Minas e Energia". 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A materia vai d Comissao de 
Redagao. 

Item 3 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 106, de 1961, 

(n.0 1.659, de 1960, na Camara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de Cr$ 100.000.000,00, des- 
tinado a atender as despesas com deslocamento de tropa para Brasilia, 
tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n ° 598, de 1961, 
— da Comissao de Finangas. 

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

(Pausa.) 
Aprovado. 

fi o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 106, DE 1961 

(N.0 1 659-B/60, na Camara) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra o ere- 
dito especial de Cr$ 100.000 000,00, destinado a atender as despesas com 
deslocamento de tropas para Brasilia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — E o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Guerra, 

o credito especial de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhoes de cruzeiros), para atender 
as despesas de qualquer natureza, com deslocamento de tropa, Grgaos de Apoio 
de Diregao e Execugao, Repartigoes, decorrentes da transferencia para Brasilia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — O projeto vai & sangao. 
Item 4 

Discussao unica do Projeto de Lei da CSmara n.0 127, de 1961 (n.0 

2.970, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 3 
(Orgaos Auxiliares — Subanexo n.0 3.01 (Tribunal de Contas), tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 606, de 1901, da Comlssao de Flnangas. 
Em discussao. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Subanexo, queiram conservar-se sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Sera feita a devida comunicagao a Camara dos Deputados. 
Item 5 

Discussao unica do Projeto de Lei da CAmara n.0 127, de 1961 (n.0 

2.970, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 3 
(Drgaos Auxiliares) — Subanexo n.0 3.02 — Conselho Nacional de Eco- 
nomia, tendo 

PARECER n.0 607, de 1961, da Comissao de Finangas, favordvel ao projeto. 

Em discussao. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. Subanexo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sera feita a devida comunicagao a Camara dos Deputados. 
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Item 6 
Discussao linica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 

2.970, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 
(Poder Executivo) — Subancxo n.0 4.01 (Presidencia da Republica), tendo 

PARECER n.0 608, de 1961, da Comissao de Finangas, favoravel ao 
projeto e Emendas n.os 2 a 16 e contrdrio a de n.0 1 e apresentando as 
de n.03 17 (CF) a 25 (CF). 

Sobro a mesa nova emenda proposta pelo nobre Senador Gilberto Marinho. 
£ lida e apoiada a seguinte 

EMENDA N.0 26 
Transferencias. 

Auxilios e Subvengoes. 
Auxlllos. 

3) Entidades autarquicas 
Onde se diz: 
2 — Conselho Nacional de Pesquisas — Cr$ 700 .000.000,00. 
1) Instalagao de um reator atomico no Institute de Fisica e Matematica da 

Univorsidade de Recife — Cr$ 250.000.000,00. 
2) Desenvolvimento da Tecnologia de fabricagao de elementos combustiveis 

para motores nucleares ao Institute de Energia Atomica — Cr$ 50.000.000,00. 
Diga-se: 
2 — Conselho Nacional de Pesquisas — Cr$ 1.000 000.000,00. 

Justificativa 

A emenda visa a restabelecer o que vinha inscrito na proposta orgamentaria, 
pois sd assim o Conselho Nacional de Pesquisas podera executar o seu Piano 
Qiiinqiienal para a Pesquisa, ja aprovado pelo Senhor Presidente da Republica 
e quo nilo inclui as atividades refercntes ao desenvolvimento da energia nuclear. 

Sala das Sessoes, 26 de outubro do 1961. — Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Em discussao o Subanexo com as 

emendas. 
Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em virtude da nova emenda, a matdria retornard a Comissao de Finangas. 
Item 7 

Discussao linica do Projeto de Lei da Cdmara n.0 127, de 1961 (n.0 

2.970, de 1961, na Cfimara), que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 
(Poder Executivo) — Subancxo n.0 4 02 (Departamento Administrativo 
do Servigo Publico), tendo 

PARECER n.0 609, de 1961, da Comissao de Finangas, favordvel ao 
projeto e d Emenda n.0 1 e apresentando as de n<» 2 (CF) a 17 (CF). 

Em discussao. 

O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente, verifiquei, ainda em tempo que, 
para as repartigoes recentemente criadas e anexas d Presidencia da Repilblica, 
nao estao previstas verbas compativeis com a reorganizagao administrativa dos 
Ministdrios e mais repartigoes publicas e autdrquicas que devem ser transferidos 
para. Brasilia. 
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Sera totalmente impossivel completar-se a interiorizagao da Capital, se o Go- 
vemo Federal nao se capacitar, de uma vez por todas, da necessidade inadiavel, 
imprescindivel, de, antes de mudar qualquer Ministerio, do Rio de Janeiro para 
Brasilia, proceder a essa reorganizagao administrativa, sob pena de montarmos 
em Bras 11a a mesma admlnlstracao — de alguma forma caotlca — que vigora 
na antiga Capital da Repiiblica. 

Nao e crivel que prossigamos na mudanga trazendo, por exemplo, funciondrios 
ds vdsperas da aposentadoria, criando encargos astronomicos para o Tesouro Pii- 
blico, para, em seguida, aposenta los na nova Capital. 

Como todos sabem, o mimero de funciondrios publlcos existentes no Rio de 
Janeiro em muitos Ministdrios d tres ou quatro vezes maior que o necessdrio 
para os servigos. 

Sr. Presidente, d essencial, mormente agora quando estamos em face de pro- 
blema serifssimo como o de alojamento de pessoal em Brasilia, que se transfira, 
apenas, o material e o pessoal estritamente imprescindivel d montagem de uma 
boa mdquina administrativa, de um bom cdrebro para a Nagao. 

A razao de ser da Emenda, reside na necessidade indispensdvel desta reor- 
ganizagao administrativa. 

A dotagao de quinhentos milhoes de cruzeiros, prevista na Emenda permite, 
perfeitamente, o enquadramento dos services a que aludo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Vai ser lida a emenda justificada 
oralmente pelo nobre Senador Coimbra Bueno. 

£ lida e apoiada a seguinte 

EMENDA N » 18 

DASP 

9 6 23 — Diversos 
2) Acrescente-se in fine: 
... inclusive a previa organizagao administrativa dos Ministerios e Repartigoes 

Autdrquicas, e descentralizagao administrativa. 
Sala das Sessoes, 26 de outubro de 1961. — Coimbra Bueno. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Continua a discussao. 

Nao havendo mals quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
A materia volta a Comissao de Finangas, em virtude da nova emenda. 
Item 8 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 

2.970, de 1961, na Camara*, que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo n.0 4 

(Poder Executivo) — Subanexo n.0 4.03 (Estado-Malor das Forgas Arma- 
das), tendo 

PARECER n.0 610, de 1961, da Comissao de Finangas, favordvel ao 
projeto com as emendas que oferece sob n.os 1 (CF) a 6 (CF). 

Em discussao o Subanexo com as emendas. 

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

Em votagao o Subanexo, sem prejuizo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
Em vota^ao, em bloco, as emendas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

As emendas constam do Parecer n.0 610, de 1961. 

Item 9 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 

2.970, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo 
n.0 4 (Poder Executive) — Subanexo n.0 4.04 (Comlssao de Readaptagao 
dos Incapazes das Forgas Armadas), tendo 

PARECER n.0 611, de 1961, da Comissao de Finangas, favoravel ao 
projeto. 

Em discussao. 

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

Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam o Subanexo queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

Ser^ feita a devida comunicagao a Camara dos Deputados. 

Item 10 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 

2 970, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo 
n.0 4 (Poder Executive) — Subanexo n.0 4 05 (Superintendencia do De- 
senvolvlmento do Nordeste), tendo 

PARECER n.0 612, de 1961, da Comissao de Finangas, favoravel ao 
projeto com as emendas que oferece sob n.o® 1 (CF) a 3 (CF). 

Em discussao. Subanexo com as emendas. 
Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao o Subanexo, sem prejuizo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votagao as emendas que constam do Parecer n.0 612. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

A materia val & Comissao de Finangas, para a redagao final. 

Item 11 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 

2 970, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Uniao para o exercicio financeiro de 1962, na parte referente ao Anexo 
n.0 4 (Poder Executive) — Subanexo n.0 4 07 (Conselho de Seguranga 
Nacional), tendo 
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PARECER n.0 613, de 1961, da Comissao de Finangas, favoravel ao 
projeto com a emenda quo oferece sob n.0 1 (CF). 

Em discussao. 
Nao havendo quern faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. Subanexo, sem prejuizo da emenda, que consta do Parecer 

n.0 613, de 1961. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votagao a emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram conservar-se como se acham, 
Aprovada. 
A mat^ria vai a Comissao de Financas, para a redagao final. 
Item 12 

Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 1961 (n.0 

2 970, de 1961, na Camara;, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Uniao para o exercicio financeiro de 1962. na parte referente ao Ancxo 
n.0 4 iPoder Executivo), tendo 

PARECER nP 614, de 1961, da Comissao de Finangas, favordvel ao 
projeto com a retificagao do autografo, constante do Oficio n.0 510, de 29 de 
setembro ultimo, da Camara dos Deputados, e favoravel igualmente as Emendas 
nPs 1 a 16. 

Em discussao. 
Nao havendo quern faqa uso da palavra, encerro a discussao. 
Era votagao o Subanexo, sem prejuizo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votagao as emendas, em mimero de 16. Constam do Parecer n.0 614. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
A mat^ria vai a Comissao de Finangas, para a redagao final. 
Item 13 

Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado nP 43, de 1961 (de 
autoriza do Sr. Senador Flllnto Miiller, que restabelece a denomlnagao 
da Faculdade de Direito de Mato Grosso, federalizada pela Lei nP 3.877, 
de 30 de Janeiro de 1961 (inclmdo em Ordem do Dla em vlrtude de dis- 
pensa de intersticio concedida na sessao anterior, a requerimento do 
Sr. Senador Aid Gulmaraes), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS (nps 623 e 624, de 1961) das Comissoes, 
— de Constituigao e Justifa; e 
— de Finangas. 

Em discussao. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
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£ o seguinte 
PROJETO DE LEI DO SENADO N® 43, DE 1961 

Restabelece a denominaQao da Faculdade de Dlreito de Mato Grosso, 
federalizada pcla Lei n.0 3 877, de 30 de Janeiro de 1961. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — O estabelecimento de ensino superior, com sede em Cuiabd, federa- 

lizado com o titulo de "Faculdade de Dlreito de Culaba", pelo art. 7.° da Lei 
n.0 3.877, de 30 de Janeiro de 1961, conservara a denominacao de "Faculdade 
de Direito de Mato Grosso", com que foi criado pela Lei n.0 486, de 5 de setembro 
de 1952, do referido Estado e reconhecido pelo Governo Federal atraves do Decreto 
n.0 47 339, de 3 de dezembro de 1959. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moura Andradc) — Sobre a mesa, requerimento do 
nobre Senador A16 Guimaraes. 

fi lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.® 413, DE 1961 
Nos termos do art. 211, letra n, do Regimento Intemo, requeiro dispensa 

de interstlcio e previa distribuicao de avulsos para o Pro.jeto de Lei do Senado 
n.0 43, de 1961, que restabelece a denominacao da Faculdade de Direito de Mato 
Grosso, federalizada pela Lei n.® 3.877. de 30 de Janeiro de 1961, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 26 de outubro de 1961. — Alfl Guimaraes. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andradc) — De conformidade com o deliberado 

polo Plendrlo, o Pro.ieto de Lei do Senado n.° 43. de 1961, hd pouco aprovado 
em prlmeira dlscussao, sera Incluido na Ordem do Dla da prbxima sessao, em 
segunda dlscussao. 

Esgotada a materia da Ordem do Dia. 
Nao M oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessao, convocando os Srs. 

Senadorcs para uma sessao extraordlndrla, hoje, as 17 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.® 43. de 1961 (de autoria 
do Sr. Senador Fllinto Miiller), que estabelece a denominaqeo da Faculdade de 
Direito de Mato Grosso, federalizada pela Lei n.° 3 877, de 30-1-1961 (incluido em 
Ordem do Dia em vlrtude do dispensa de interstlcio concedlda na sessao anterior, 
a requerimento do Sr. Senador Aid Guimaraes), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS (n.°s 623 e 624, de 1901) das Comissoes: 
— de Constltulcao e Justica; e 
— de Flnancas. 

2 
Discussao unica do Parecer da Comlssao de Relacoes Extcriores sobre a 

Mensagem n.° 234, de 1961 (n.® de origem 5471, pela qual o Sr. Presidente da Re- 
publica submete ao Senado a escolha do Diplomata Jorge Emllio de Souza Freitas 
para a funqao de Embaixador Extraordinario e Plenipotencterio do Brasil junto 
ao Governo da Turquia. 

Estd encerrada a sess&o. 
(Enccrra-se a sessao as 16 horas e 35 minutos.) 



195.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 26 de outubro de 1961 

Extraordinaria 

PRESIDENCIA DO SB. MOURA ANDRADE 

As 17 horas acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 

Zacharias de Assump^ao — Lobao da Silvelra — Eugenio Barros — Leo- 
nldas Mello — Mathias Olympic — Joaqulm Parente — Fausto Cabral — 
Femandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Reginaldo 
Femandes — Dlx-Hult Rosado — Argemiro de Figueiredo — Joao Ar- 
ruda — Novaes Filho — Jarbas Maranhao — Lourival Fontes — Jorge 
Maynard — Heribaldo Vieira — Ovidio Teixeira — Lima Teixeira — 
Aloyslo de Carvalho — Ary Vianna — Arlindo Rodrigues — Giguel Couto 
— Caiado de Castro — Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Noguei- 
ra da Gama — Milton Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — 
Pedro Ludovico — Coimbra Bueno — Jose Fellciano — Lopes da Costa 
— A16 Guimaraes — Caspar Velloso — Saulo Ramos — Irineu Barnhau- 
sen — Daniel Krieger — Men de Sa — Guido Mondin. 

O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) — A lista de presenga acusa o com- 
parecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo numero legal, declare aberta a 
sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2.c'-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 

OFfCIO 

Da C&mara dos Deputados n.0 1.649, encaminhando autografos do seguinte: 

PBOJETO DE LEI DA CAMABA N" 127, DE 1961 
(N.0 de origem 2.970-A) 

Estima a receita e fixa a despesa da Uniao para o exercicio finan- 
ceiro de 1962. 

(Publicado no DCN (Segao II), de 27-10-1961). 

FARECER N.0 627, DE 1961 

Redagao final do Projeto de Lei da Camara n.0 110, de 1961 (n.® 1.871, 
de 1961, na Camara). 

Relator: Sr. Gaspar Velloso 

A Comissao apresenta a redacao final (fl. anexa), do Projeto de Lei da 
Camara n.® 110, de 1961 (n.® 1.871, de 1961, na Camara), que fixa norma para 
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pagamentos aos servidores do MinLst6rio da Educacao e Cultura, aproveitados nas 
Escolas Tdcnicas e Industrials, e da outras providencias. 

Sala das Comissoes, 26 de outubro de 1961. — Sergio Marinho, Presidente — 
Gaspar Velloso, Relator — Paulo Fender. 

ANEXO AO PARECER N.0 627, DE 1961 

Reda?ao final do Projeto de Lei da Camara n.0 110, de 1961 (n.0 

1.871, de 1961, na Camara), que fixa norma para pagamentos aos servi- 
dores do Mlnisterio da Educa^ao e Cultura, aproveitados nas Escolas 
Tecnicas e Industrlas, e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. 1.° — Os servidores aproveitados nos termos do art. 28, da Lei n.0 3.552, 
de 16 de fevereiro de 1959, perceberao seus venclmentos, sal4rios, gratificacoes e 
demais vantagens por conta dos mesmos recursos ou verbas pelos quais sao pagos 
os demais funcionarios piibllcos clvls e extranumerarlos mensalistas da Uniao, 
conslgnando-se no Orgamento Geral dotagoes proprias, necessarias ao cumpri- 
mento da presente lei. 

Paragrafo unico — Sao competentes para efetuar os pagamentos de venci- 
mentos, salaries, gratlflcagoes e demais vantagens aos servidores de que trata 
este artlgo, as mesmas repartlgoes que Ihes pagavam anteriormente a vigencia 
da Lei n.0 3.552, de 16 de fevereiro de 1959. 

Art. 2.° — Pica transferida, da Verba 2.0.00 — transferencias; Consignagao 
2.1.00 — Auxillos e Subvengoes; Subconsignagao 2.1.01 — Auxiiios; 3) Entidades 
Autarqulcas, para a verba 1.0.00 — Custeio; Consignagao 1.1.00 — Pessoal Civil; 
e respectivas Subconslgnagoes proprias do vigente Orgamento do Ministorio da 
Educagao e Cultura (Sutaanexo 4.13 — 18.01 Diretoria do Ensino Industrial), a 
importancla necessaria para atender, neste exercicio, as despesas concementes 
ao pessoal a que se refere a presente lei. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moura Andradc) — Na sessao anterior terminou o 
prazo para apresentagao de emendas perante a Mesa, aos Subanexos orgamenta- 
rios referentes k Comlssao do Vale do Sao Francisco e ao Mlnisterio da Marinha. 

Nenhuma emenda foi apresentada nessa fase. 

Se os Senhores Senadores alnda quiserem emendar esses Subanexos, poderao 
faze-lo perante a Comlssao de Finangas, de acordo com o disposto no art. 339, 
letra f, do Regimen to Interne. 

Sobre a mesa requerimento que val ser lido pelo Sr. l.0-Secretarlo. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 414, DE 1961 
Sr. Presidente: 

Nos termos do art. 211, letra n, do Reglmento Interno, requeiro dispensa de 
intersticlo e pr^vla dlstrlbuigao de avulsos para o Projeto de Lei da Camara 
n.0 132, de 1961, que revoga o art. 1.° da Lei n.0 2.932, de 31 de outubro de 1956, 
no que se refere aos lotes urbanos e rurais da ex-Colonia Agricola Nacional de 
Ceres, no Estado de Golds, a fim de que figure na Ordem do Dla da sessao 
seguinte. 

Sala das Sessoes, 26 de outubro de 1961. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Sobre a mesa outro requerimento 

que vai ser lido pelo Sr. l,0-Secretario. 
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A lido e aprovado o segulnte 

REQUERLMENTO N.0 415, DE 1961 
Sr. Presidente: 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Reglmento Interno, requeiro 

dispensa de publlca?ao para a Imedlata discussao « votagao da redagao final do 
Projeto de Lei da Camara n.0 110, de 1961, que flxa normas para pagamentos 
aos servldores do MlnisWrlo da Educagao e Cultura, aproveltados nas Escolas 
T^cnlcas e Industrials e d& outras provld^ncias. 

Sala das Sessoes, 26 de outubro de 1961. — Jarbas Maranhao — Gilberto 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — De acordo com o voto do Plenirio, 
passa-se a imedlata discussao e votaqao da redaqao final do Projeto de Lei da 
Camara n.0 110, de 1961, constante do Parecer n.0 627, lido na hora do expedlente. 

Em discussao o parecer oferecendo a redaqao final. 
Nao havendc quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussao. 
Em vota?ao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, quelram permanecer sentados. (Pausa.) 
Estd aprovado. O projeto val a san?fio. 
Esta flnda a leltura do expedlente. 
Tem a palavra o nobre Senador Colmbra Bueno. 
O SR. COIMBRA BUENO — Sr. Presidente. ocupo a tribuna neste momento 

para agradecer os Srs. Senadores que comlgo firmaram o projeto de emenda a 
Constltulqao, em relaqao ao Tribunal do Jiiri. 

Contudo, atendendo o apelo de V. Ex.a e de alguns amlgos, entendl melhor 
aguardar o estudo que serd felto por esta Casa para altera^ao do Codlgo Penal, 
relativamente a parte do Juri, adaptando-o as ultimas conqulstas e experienclas 
verlflcadas em alguns paises modemos, especlalmente na Alemanha, sob a vlgen- 
cia da sua nova ConstltuiQao Parlamentarlsta e que dlspensam a altera^ao da lei 
magna, atlngindo as flnalldades objetlvadas. 

Sr. Presidente o que tlnha e tenho em mente 6 evitar a onda de crimes que, 
infelizmente, Inunda este Pals, sobretudo nos Estados centrals, como 6 do conhe- 
cimento de toda a gente. 

Ha poucos dias, em meu Estado, um dos homens a quem devemos os malores 
services, verdadelro bandeirante e criador de cldades, foi cruelmente assassinado 
em condlgdes tristes e lamentavels. 

Com o pensamento nessa onda de crimes 6 que procure!, atravis de um 
dispositivo constltuclonal fazer o juri voltar aos moldes da constltuigao anterior, 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex." pode dlzer-me quem fol essa pessoa assassl- 
nada no Estado de Golds. 

O SR. COIMBRA BUENO — Referi-me a onda de crimes que se verlfica em 
todo o Pals, especlalmente nos Estados Centrals. 

O Sr. Pedro Ludovico — Ha mals crimes no Rio de Janeiro do que no Estado 
de Qoias, posso garantir a V. Ex.* As estatisticas ai estao para comprovar. 

O SB. COIMBRA BUENO — Referia-me a morte do Prefelto Laurentlno Mar- 
tins Rodrigues, na cidade de Goianesla, por ele fundada e construida em plena 
mata e a custa de herdlcos esforgos. 

O Sr. Pedro Ludovico — O ex-Prefelto Laurentlno fol morto por engano. 
A pessoa visada agarrou-se ao ex-Prefelto. fazendo-o de escudo contra o tiro 
que a devia atingir. fi precise se diga que o homem que pratlcou esse crime 
havia apanhado, daquele a quem visava, at* de arame farpado. Pretendla, por- 
tanto, executar uma vinganga pessoal. 
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O SR. COIMBRA BUENO — O aparte de V. Ex.* corrobora mtnhas palavras 
anteriores, no sentldo de que devemos tomar todas as providencias possiveis 
para evltar a onda de crimes que se veriflca principalmente no interior e ... 

O Sr. Pedro Ludovico — Bater num homem, no Estado de Goias, e perigoso. 
O SR. COIMBRA BUENO — ... nos grandes centres como Rio de Janeiro,, 

principalmente entre os moradores dos morros. 

Sr. Presldente, a justlficagao da emenda que deve provocar um projeto de 
lei, do Senado, alcamjando os objetivos visados e dispensando altera^ao da 
ConsiituiQao, 6 a seguinte; 

Jostificacao 
"A experiencia ja consagrou, o melhor funcionamento do juri, quando 

de nossas decisoes cabe recurso, no m^rito, para o Tribunal de Justiga. 
Da supressao dessa instancla na Constituiqao de 1946, resurou o 

recrudesclmento da onda de crimes de morte, que avassala sobretudo o 
interior do Pais; medida dlspensavel para os grandes centros e nucleos 
mals evoluidos e asslstidos, por nao afetd-los direta e substancialmente 
porque neles os juris e Tribunals funcionam razoavelmente a quase sem- 
pre unlssonos, e contudo essencial vital para o Interior..." 

Como V. Ex.tt ve, nobre Senador Pedro Ludovico, inclui Golis mas nao exclui 
outros Estados. 

O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.* tern razao. De fato, a onda de crimes em todo 
o Pais cresce assustadoramente. Nao havendo uma puniQ^o rigorosa, toda gente 
e levada a cometer crimes por uma bagatela, sob motivos frivolos e ate sem 
motive. 

O SB. COIMBRA BUENO — Agradego o aparte de V. Ex.* 
Mas, Sr. Presldente, prosseguindo no que dlzla; 

"... como dispositive que na pratica resultou bom, para a prevengao e 
prote^ao da vida humana em mals de olto milhoes de- quilometros qua- 
drados do terrltdrlo naclonal, onde criminosos..." 

O Sr. Sergio Marinho — V. Ex.* permite um aparte? 
O SB. COIMBRA BUENO — Pols nao. 
O Sr. Sergio Marinho — Quero apenas trazer modesta contrlbuiqao as aflr- 

ma?5es que V. Ex.* estd fazendo, juntamente com o nobre Senador Pedro Ludo- 
vico. O indlce de crime indlca o desenvolvimento da espiral inflacionarla. Esta 
intlmamente llgado a ela. V. Ex.* nao ignora que o processo inflaclon&rlo oca- 
siona mudan^as profundas, nao so nos aspectos materials do complexo social, 
mas, tambem, nos ssus aspectos pslcologicos e espirituais. As instituigoes se 
corroem sob o impacto da inflacao e sob o impacto da inflaqao se corrompem, se 
alteram tambem os costumes. De modo que o indlce de delinquencla de um de- 
termlnado povo, num determinado momento da sua hlstorla, esU intlmamen- 
te llgado ao indlce do desenvolvimento inflaclonario. 

O Sr. Paulo Fender — fi o dellto da fome, 
O SR. COIMBRA BUENO — Agradeqo o aparte do nobre Senador Sergio 

Marinho. Oostarla de esclarecer que estou inteiramente de acordo quando se 
trata de grandes nucleos ou das grandes concentraqoes populacionals, mu'tas 
vczes artlticlals, como 6 o caso de aleumas de nossas cidades, para onde atrai- 
mos, como estamos fazendo no momento em Brasilia, com promessas falazes, 
indlviduos que se achavam perfeitamente locallzados no Interior do Pals, onde 
nao chegam essas mls^rlas. 

V. Ex.* bem sabe que mais miserla c mais desassistencia que aquslas que 
exlstem no interior do Brasll a propria inflagao nao podera ocasionar. Aqucles 
que vlvem na malorla dos munlciplos do interior do Brasil nao sao tao dlreta- 
mente afetados pela inflagao, porque em inflaqao vivem desde que nasceram, 
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dado que suas exigencias sao minimas, pouco produzem e nao tem recursos 
para trocaa. Entretanto, estou de acordo com V. Ex.a, e acrsdlto que realmente 
nos grandes centros o quadro que acaba de traqar e real. 

O Sr. Sergio Marintao — Nao depende da densidade, mesmo porque, para 
comparar, V. Ex.a tem que levar em conta a densidade demografica do lugar x 
e a do lugar y. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — O nobre orador permite um aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Pois nao. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — Em que pesem as opinioes de V. Exa e a do 

nobre Senador Sergio Marinho, e precise assinalar que a onda de crime cresce 
no mundo inteiro, ainda mesmo nos paises onde nao ha Tribunal do Jiiri, como 
possuimos, e ainda mesmo nos paises que nao apresentam indlce inflacionario 
como o Brasil. A verdade e que nao ha explicagao para o fato. Agora, o nobre 
Senador Sergio Marinho realmente tocou ponto interessante. E evidente, e incon- 
testavel que o sistema inflacionario contribui para o agravamento da criminali- 
dade. Agora, relativamente as ponderagoes de V. Exa, sobre o Jiiri, cabe dizer 
que nao ha estatistica brasilelra pela qual se possa concluir que o numero de 
crimes de morte aumentou de 1946 para ca em virtude da soberania do Juri, 
assegurada pela Constituigao. 

O Sr. Heribaldo Vieira — Muito bem! 
O Sr. Aloysio de Carvalho — V. Ex a, Senador Coimbra Bueno, que e Senador 

pelo Estado de Golas, pode afirmar o seguinte: um dos lugares onde o Juri tem 
funcionado melhor e no Estado de Goias. Nao devemos querer voltar ao regime 
de os tribunals togados poderem reformar as declsoes absolutorias do Jiiri para, 
de imediato, condenar, a fim de que nao se repitam fatos como o ocorrido no 
Estado de V. Ex a em que o Jiiri absolveu por unanimidade um reu e o Tribunal 
de Justiga condenou-o a trinta anos de prisao, o maximo da pena restritiva de 
liberdade. Isto e o que nao pode nem deve ocorrer, porque, muitas vezes, o 
Tribunal do Jiiri absolveu um reu levando em consideragao circunstancias que 
um Julz togado, evidentemente, nao poderia levar em conta para absolver. 

O SR. COIMBRA BUENO — V. Exa argumentou com prova que, realmente, 
em nosso Estado, e dificil, pois nao temos estatisticas. Mas creio mesmo que a 
maioria das autoridades goianas estao convencidas de que, na verdade, houve 
um decrescimo no mimero de crimes e mortes sob a vigencia da Constitulgao de 
1937. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Sim, mas nao e devido ao Tribunal do Jiiri e 
sim, evidentemente, a circunstancias de ordem economico-social, que cada vez 
mais se agravam no nosso Pais. 

O SR. COIMBRA BUENO — Mas a convlcgao nossa e de que, na vigencia 
da Constitulgao anterior, de 1937, e sobretudo a posteriori, depois da Consti- 
tulgao de 1946, verificou-se um recrudesclmento. Essa e a convicgao de todos 
nos, mas nao a base de estatisticas, porque nao as temos. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Se num regime de ditadura suprime-se o fato 
politico, evidentemente o fato politico deixa de entrar como causa de homicidio, 
de perturbagao da ordem. Volta a democracia e traz, naturalmente, o fenomeno 
politico, e esse comega a influir. No Estado de V. Ex.a 6 possivel que haja muitos 
homicidios em que a causa seja exclusivamente politica. Num regime ditadorial 
nao haveria razao para essa causa ter uma influencia decisiva no acrescimo da 
crimlnalidade; e o que pode ter-se verificado na vigencia da Constitulgao de 1937. 

O SR. COIMBRA BUENO — V. Exa citou o caso de um criminoso absolvido 
pelo Juri e condenado a trinta anos pelo Tribunal. Posso cltar a V. Ex.a, tambem, 
um caso em que o jiiri esteve reunido durante varios dlas e tudo glrava em torno 
de uma bola preta. Constava na cidade, que na apuragao final, iria aparecer 
uma bola preta. Os interessados no criminoso fizeram sentir a toda a populagao 
da cidade que, se aparecesse uma bola preta haveria mais uma morte. (Biso) 
E essa bola preta nao apareceu.., 
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Esse fato, como outros, V. Ex.a nao deve Ignorar. Em muitas situagoes o 
juri nao julga com liberdads. V. Ex.a quo conhece o Interior, sabe que, sem 
muita dlflculdade, se acaba sempre por identificar quem votou em branco e 
quern votou em preto. 

Esse e um fato, ate certo ponto, local, mas gostaria de pedir a atengao 
de V. Ex.a para o fato de que muitos profissionais ou adeptos do crime nao 
llgam muita importancla as penalidade que constam, atualmente, do Codigo Penal; 
isso, porque tern a esperanga de usar suas influencias para se safar; e regra no 
Interior o criminoso ser absolvido. Os crimes mais barbaros, ultimamente, tem 
sido absolvidos, por unanimldade. 

O Sr. Aloysio de Carvalho — Nesse ponto dlscordo de V. Ex.a porque entendo 
que o criminoso, quando comete ou vai cometer o homicidio nao se lembra, abso- 
lutamente, de Codigo Penal, nem de penalidades para poder se safar. Essa e que 
e a verdade. No seculo passado, tivemos na Bahia, um grande bandido assaltante 
de estradas que flcou conhecido como "Lucas da Feira"; esse homem encontrou, 
uma certa ocasiao, o juiz da comarca e tomou-lhe da valise que levava, o Codigo, 
dlzendo que precisava dele para conhecer das penalidades. Foi o que roubou do 
Juiz. 

O SR. COIMBRA BUENO — Mas V. Ex.a nao ignora as influencias politicas. 
O individuo quando ia cometer um crime, no regime da Constituigao de 1937, 
terla confianga na influencia da politica local sobre os jurados, mas perdurava 
em seu espirito o medo do Tribunal, cuja agao escapava as Influencias suas e 
de seus amigos. 

Assim acredito que o medo que os Tribunals inspiravam, com suas condena- 
goes, desestlmulavam o recurso aos assassinates premeditados. Tendo confianga 
na agao dos seus chefes ooliticos, isto e, de que sera absolvido, o indiv duo agira 
de uma forma; mas se ele perde essa confianga, se fica sujeito a acontecer com 
ele o que V. Ex.a acaba de citar, isto e, ser absolvido no juri, devido a influencias 
politicas, e ato continuo, ser submetido ao tribunal e ai condenado ate a pena 
maxima, estou certo de que esta perspectlva nada animadora detera muitos cri- 
minosos ou evitara que muitos descambem pelos caminhos tortuosos do jagun- 
clsmo. 

O Sr. Pedro Ludovico — O crime politico e tao raro! 

O SR. COIMBRA BUENO — Nao e nada raro, nobre Senador. 
O Sr. Aloysio de Carvalho — E precise acentuar o seguinte: quando chega 

um delito ao julgamento do Juri, a opiniao piiblica ja tomou partido em relagao 
ao crime. Tivemos M alguns anos, no Rio de Janeiro, um crime sobre o qual 
podemos dizer que a socledade se dividiu em duas partes, pro e contra o acusado. 
O Juri condenou esse reu. E preciso tambem convir que, nos crimes dolosos, 
a generalidade das infragoes nao vao ao juri, ficam impunes, em grande parte, 
por culpa dos cartorios, atraves das prescrigoes, atraves dos recursos, dos sofis- 
mas, das improminclas dos juizes singulares. A Jutiga singular absolve tambem 
como o Jdrl e todo homem que julga e passivel de cometer erros ou equivocos, 
embora o faga na convicgao de estar certo. 

O SR. COIMBRA BUENO — Agradego o esclarecimento de V. Ex.a No momen- 
to, no Interior, quando se perpetra um desses crimes, podemos dizer: "Ai dos 
mortos, ai dos vencidos", Geralmente a tendencia dos juris e esquecer o que 
morreu e lembrar-se complacentemente do que esta vivo e perpetrou o crime. 

As absolvigoes sao tao alarmantes no Pais que so retire! minha emenda por 
ter sido convencido por alguns colegas da maior eficiencia de uma reforma do 
Codigo Penal abrangendo, naturalmente, nao so os crimes de morte com os 
demais delitos. Uma reforma do Juri, neste momento, a base de experiencias' 
modernas vividas na Alemanha e outros Paises deixou-me a impresao, que trara 
beneficios maiores do que a pretendida emenda a Constituigao. Por isso, reti- 
rel-a, apesar de devidamente apoiada por inumeros Senadores que pensam da 
mesma forma que eu. Creio, porem, que todos se darao por satisfeitos, uma vez 
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que possamos chegar a conclusao de um projeto de lei que de melhor solugao 
ao assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — (Fazendo soar a campainha.) — 
Lembro ao nobre orador que esta esgotando-se o tempo de que dispoe. 

O SR. COIMBRA BUENO — Termino em poucos minutos, Sr. Presldente. 
Continuarei a leitura da justificagao, em sua parte final: 

...medida dispensavel para os grandes centros e nucleos mais evo- 
luidos e assistidos por nao afeta-los diretamente, e contudo essencial e 
vital para o Interior, como dispositlvo que na pratica resultou bom para 
a prevengao e protegao da vida humana, em mais de olto milhoes de 
quilometros quadrados do territorio nacional, onde criminosos em poten- 
cial ou pessoas armadas por exigencias do meio, para outros fins, que nao 
cagadas humanas, nao se lerabram nos momentos criticos de consumagao 
pura e simples de seus atentados, ou de ira, dos agravantes e extensao 
das penalidades vigentes, que nao os atemorizam, na convicgao genera- 
llzada de que encontrarao no juri, meios e modos de se safarem. 

O essencial e que a atual presungao da impunibilidade, ceda lugar a 
certeza do castigo levando os pistoleiros ou querelantes, a pensar dez 
vezes, antes de acionarem os gatilhos ou suas armas fatidicas. 

Alias sobre conveniencia de uma reforma da lei do juri, ao inves de uma 
emenda a Constituigao posso ainda prestar o testemunho do meu amigo advo- 
gado em Sao Paulo, Dr. Alberto Penteado Cardoso, que mllitou multos anos 
nas Promotorias do interior, e que aconselhou-me a estudar o novo sistema ado- 
tado pela Alemanha, a seu ver com excelentes resultados; o juri e la composto 
de 5 (cinco) membros, dos quals dois sao obrlgatoriamente juizes togados. Como 
a constituigao vlgente preve o recurso a um 2.° juri, composto de outros nomes, 
pode-se alcangar tambem no Brasll uma nova lei mais justa e eflciente. 

Sr. Presidente, esta a satisfagao que me julguei no dever de prestar aos 
nomes colegas que apoiaram minha emenda, aos quais pego licenga para retlra-la, 
com a promessa de estudo e elaboragao de um projeto de lei dlspondo sobre a 
importante materia. 

Sr. Presldente, ha tempos venho trocando ideias sobre a supressao da sobe- 
rania do Juri, como meio pratico de reduzir o numero de crimes de morte; 
cada vez que se verifies um assassinate em meu Estado, sofremos profundos 
abalos, e o ultimo levou-nos a encarar uma solugao para o Juri, pols vitlmou 
Laurentino Martins Rodrigues, sobre cuja personalidade me deterel para conhe- 
cimento da Nagao. Afastel-me do Senado, e como fago sempre que posso, fretei 
um aviao e fui ate a cidade enlutada levar as condolencias a viuva, filhos, gen- 
res, noras, netos e amigos desolados com a irreparavel perda do criador de 
Goianesia, 

Tenho testemunhado nos longos anos de contato com o Interior, a vida de 
privagoes, de estoicismo, de multos desses glgantes que desbravaram nossos ser- 
toes. 

Nascldo em 12 de maio de 1907 na Cidade de Araguari veio o Sr. Laurentino 
Martins Rodrigues para Goias ha cerca de 30 anos, com sua familia que aqui 
cresceu e engrandeceu Goias. Adquirlu por volta de 1940 uma grande gleba de 
matas, que pertenceram ao llustre Deputado Federal Dr. Albatenio Calado Godoi. 
fi interessante lembrar que essas terras foram entao transacionadas na base de 
apenas dois cruzeiros (Cr$ 2,00) por alqueire geometrico; tal prego evidencla 
por si so que tais terras, cobertas de matas, eram entao intelramente virgens 
e riistanriadas de quaisquer vlas de transporte. Levou sua tropa e fol nos carros 
de bol das eras colonlais, que penetrou naqueles rincoes onde la langar os fun- 
damentos de uma nova cidade golana e das mais promlssoras. Abriu as primei- 
ras clareiras, nelas formou as prlmeiras pastagens, criou o gado, ampliou suas 
atividades, atraiu famillas de todos os rincoes. Ampliou as clareiras, e no meio 
de sua iraensa mata langou alicerces de uma cidade. Ai levantou os predlos do 



- 255 - 

forum, da cadeia piiblica, da capela, grupo escolar, matadouro, usina de forga e 
luz. Inlclalmente conhecida como "Calgao de Couro" a clareira foi tomando for- 
ma, ganhando foros, e de Distrito, passou a Comarca e Sede de Municipio com 
a nova denomlnagao de Goianesia. Buscou a colaboragao de outros pioneiros, e 
encontrou apoio e colaboragao de homens realizadores da estatura moral de Jalles 
Machado, Geremias Lunardelll, e outros que com ele, e as suas expensas cons- 
trulram — como acontece comumente nos sertoes — a primeira estrada de 
acesso a Goianesia, partindo da rodovia federal, que liga Anapolis a Ceres. Mais 
tarde elelto Prefelto da cidade que edificou, deu-Ihe um excepcional impulse. 
A ele deve-se ainda a iniciativa da vinda de uma ordem religiosa e construgao 
do primeiro educandario para meninas, bem como da construgao da igreja defi- 
nitiva, obras estas as quais dedlcava seus melhores esforgos nos ultimos tempos. 

Foi cruelmente abatido por certeiro tiro, que varou-Ihe o coragao no dla 
27 de setembro ultimo, coragao este que abrigava toda a populagao de sua 
cidade. 

Morreu cercado de amlgos slnceros, como um vencedor: paulistas, mineiros, 
goianos e brasileiros de todos os rlncoes estavam a seu lado plantando mllhoes 
de pes de cafe, ampllando culturas diversificadas, e a criagao de gado e insta- 
lando all a maior usina de cana-de-agucar do centro do Pais. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTS (Moura Andrade) — Esta esgotada a hora do Expe- 
diente. 

Passa-se a 
ORDEM DO DIA 

Item 1 
Segunda dlscussao do Projeto de Lei do Senado n.0 43, de 1961 (de 

autoria do Sr. Senador Filinto Miiller) que estabelece a denominagao 
da Faculdade de Direito de Mato Grosso, federalizada pela Lei n.0 3.877, 
de 30-1-1961 (incluido em Ordem do Dia em vlrtude de dispensa de 
intersticio concedlda na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador 
A16 Gulmaraes); tendo 

PARECERES PAVORAVEIS (n.0s 623 e 624, de 1961) das Comissoes 
— de Constituigao e Justiga; e 
— de Finangas. 

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

(Pausa.) 
Aprovado. 

A materia vai a Comissao de Redagao. 
Item 2 

Discussao unica do Parecer da Comissao de Relagoes Exteriores 
sobre a Mensagem nP 234, de 1961 (nP de origem 547) pela qual o Sr. 
Presldente da Republica submete ao Senado a escolha do Dlplomata 
Jorge Emlllo de Souza Freltas para a fungao de Embaixador Extraordi- 
narlo e Plenipotenclario do Brasil junto ao Govemo da Turqula. 

A apreciagao da presente materia sera feita em sessao secreta. 
Soliclto aos Srs. funcionarlos as necessarlas provldencias nesse sentldo. 

(A sessao transforma-se em secreta as 17 horas e 35 minutos e volta 
a ser piiblica as 17 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) — Nada mais havendo que tratar, 
encerro a sessao designando para a prdxima a seguinte 
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ORDEM DO DIA 
1 

Discussao unica da redacao final do Projeto de Resolugao n® 38, de 1981, 
que suspende a execugao da Lei n ® 53, de 22 de novembro de 1948, do Municiplo 
de Santo Angelo, no Estado do Rio Grande do Sul, por tor sido julgada inconstl- 
tucional pelo Supremo Tribunal Federal em declsao deflnltlva. (Redagao ofere- 
clda pela Comlssao de Redagao em seu Parecer n.0 616, de 1961). 

2 

Discussao unica do Projeto de Decreto Legislative n.® 30, de 1959, orlglnarlo 
da Camara dos Deputados (n.° 28, de 1959, na Casa de origem), que aprova 
convengao sobre danos causados a tercelros na superficie por aeronaves estran- 
gelras, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS sob n°s 585, 586 e 587, de 1961, das Comissoes 

— de Constituigao e Justiga; 
— de Relagoes Exteriores; e 
— de Finangas. 

3 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.® 93, de 1961 (n.® 2.950, de 

1961, na Camara), que autoriza o Poder Executive a abrir ao Poder Judiciario — 
Tribunals Regionais de Trabalho e Juntas de Conciliagao e Julgamento das 
2.a, 6.a e 8a Regioes — o credito especial de Cr$ 6.661.990,40 para atender as 
despesas que especlfica, tendo 
PARECER FAVORAVEL sob n ° 595, de 1961, da Comlssao de Finangas. 

4 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.® 132, de 1961 (n.® 4.344, 

de 1958, na Casa de origem) que revoga o art. 1.® da Lei n.® 2.932, de 31 de 
outubro de 1956, no que se refere aos lotes urbanos e rurais da ex-Colonla 
Agrlcola Nacional de Ceres, Estado de Goias Uncluido na Ordem do Dla em vlrtude 
de dispensa de intersticio, concedida na sessao anterior, a requerlmento do Sr. 
Senador Coimbra Bueno), tendo 
PARECER FAVORAVEL, da Comlssao 

de Constituigao e Justiga. 
5 

Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.° 36, de 1961, de autorla 
do Sr. Senador Caiado de Castro, que considera de utilldade publica a Obra do 
Estudante Pobre do Colegio Militar do Rio de Janeiro — projeto aprovado em l.a 

discussao em 17-10-61, tendo 
PARECER FAVORAVEL sob n.® 569, de 1961, da Comlssao de Constituigao e 

Justiga. 

6 
Primeira discussao do Projeto de Lei do Senado n.° 27, de 1960, de autorla 

do Sn Senador Rul Palmelra, que dispoe sobre servldores do Minlstorlo da 
Educagao e Cultura que perecebem pelo Fundo Nacional do Enslno M6dlo, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS sob n.°» 590, 591 e 592, de 1961, das Comissoes. 

— de Constituigao e Justiga. 
— de Servigo Publico Civil; e 
— de Finangas. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 17 horas e 55 minutos.) 



196.a Sessao da 3.a Sessao Legislativa da 4 a Legislatura, 
em 27 de outubro de 1961 

PRESID£NCIA DOS SRS. CUNHA MELLO, 
GILBERTO MARINHO E GUIDO MONDIN 

As 14 horas e 30 mlnutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourao Vieira — Cunha Mello — Vivaldo Lima — Paulo Fender — 

Leonldas Mello — Mathlas Olymplo — Joaquim Parente — Fausto Cabral 
Fernandes Tavora — Menezes Pimentel — Sergio Marinho — Dix-Huit 
Rosado — Argemiro de Figueiredo — Jarbas Maranhao — Jorge May- 
nard — Heribaldo Vlelra — Ovidlo Telxeira — Lima Teixeira — Aloysio 
de Carvalho — Arllndo Rodrlgues — Miguel Couto — Caiado de Castro — 
Gilberto Marinho — Benedito Valadares — Noguelra da Gama — Milton 
Campos — Moura Andrade — Lino de Mattos — Pedro Ludovico — Jos6 
Feliclano — A16 Guimaraes — Gaspar Velloso — Irineu Bomhausen — 
Mem de Sa — Guldo Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A lista de presen^a acusa o compare- 
clmento de 34 Srs. Senadores. Havendo numero regimental declaro aberta a 
sessao. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. Guldo Mondin, 2.0-Suplente, servindo de 2.0-Secretario, pro- 

cede a leitura da ata da sessao anterior, que, posta em discussao, 6 
sem debate aprovada. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo, 3.0-Secretarlo, servindo de 1°, le o 
segulnte 

EXPEDIENTE 

AVISO 
— N.0 1.146 — R, de 18 do mes em curso, do Sr. Ministro do Trabalho e 

Prevldencla Social, encamlnhando informacoes prestadas pelo Institute 
de Prevldencla e Assistencla dos Servidores do Estado, em atengao ao 
Requerlmento n.0 267, de 1961, do Sr. Senador Gilbert© Marinho. 

PARECER N® 628, DE 1%1 
Da Comissao de Economia, sobre o Projeto de Lei da Camara n." 133, 

de 1961 (n.0 2.666/61, na Camara), qUe aprova o Piano Diretor da 
SUDENE, para o ano de 1961, e da outras provldenclas. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
O projeto em exame aprova a primelra etapa do Piano Diretor do Desenvol- 

vimento do Nordeste, referente ao ano de 1961, na conformldade dos Anexos 
que o acompanham e obedecldo o criterio estabelecldo no art. 9.°, par&grafo 
unico, da Lei n.0 3.692, de 15 de dezembro de 1959, Instituldora da Superinten- 
dencla do Desenvolvlmento do Nordeste, que reza; 

"Art. 9.° — O Or<;amento Geral da Unlao consignara recursos, devl- 
damente dlscriminados, para a execugao em cada exerciclo dos empreen- 
dimentos programados no Piano Diretor. 
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Paragrafo unico — A Proposta Orgamentaria sera instruida, por 
indicagao da SUDENE, com os elementos necessarios a discrlmlnagao 
a que se refere este artigo, obedecendo-se, tanto quanto possivel, na 
atribulgao de recursos para obras, servlgos e empreendlmentos nos diver- 
sos Estados do Nordeste, aos indices de gravidade da seca estabelecldos 
na Lei n.0 1.004, de 14 de dezembro de 1949." 

2. Ainda no artigo 1.°, paragrafo linlco, dispoe a proposigao que as obras e ser- 
vlgos constantes dos Anexos terao carater priorltario, para efeito de sua exe- 
cugao pelos orgaos responsavels. 
3. Diz o artigo 2.° do projeto que serao estabelecidas em lei as etapas subse- 
qiientes do primeiro Piano Dlretor da SUDENE, relativas aos exerciclos poste- 
riores ao de 1961, e que a Lei Orgamentaria da Uniao, a partir do ano de 1962, 
inclusive, conslgnara nos Anexos da SUDENE e dos demals orgaos federals, 
responsaveis por investimentos, obras e servlgos na reglao Nordeste, os recursos 
necessarios a execugao do Piano Diretor. 
4. O art. 3.° determlna que os quantitatlvos destinados a execugao de obras e 
servlgos constantes do Piano Dlretor, oriundos de dotagoes orgamentdrlas ou 
de crddltos adlclonals, bem como os respectlvos saldos, nao apllcados em cada 
exerciclo flnanceiro, serao depositados no Banco do Brasll, a disposlgao da 
SUDENE, e vlgorarao por tres anos consecutivos. Esses recursos, diz ainda o 
mesmo artigo, nao poderao ser incluidos, pelo Poder Executlvo, em pianos de 
contengao de despesas. 
5. Os recursos depositados no Banco do Brasil, para a execugao do Piano 
Dlretor da SUDENE, deverao ser transferidos para o Banco do Nordeste (art. 
3.°, 5 3.°). 
6. Estabelece o artigo 4.° que as obras e servlgos, constantes do Piano Dlretor, 
poderao ser executados ou contratados dlretamente pelos orgaos aos quais foram 
conslgnados os respectlvos recursos ou, indlretamente, medlante convenlo, por 
outros orgaos estatais, autarquicos e sociedades de economla mlsta e que a 
SUDENE ou os orgaos federals competentes para reallzar as obras e servlgos 
constantes do Piano Diretor, poderao, medlante convenlo, delegar sua execugao 
aos Estados ou Municiplos. 
7. De acordo com o dlsposto no art. 6°, a SUDENE pode promover a organl- 
zagao, a incorporagao ou a fusao de sociedades de economla mlsta para a exe- 
cugao de obras compreendidas no Piano Dlretor, bem como para a prestagao de 
asslstencia tecnlca. contabil ou administratlva, a entldades estaduais ou munl- 
pals, responsavels pela execugao de servlgos conslderados baslcos para o desen- 
volvimento regional. Flea, todavla, ressalvado que a partlclpagao da Unlao ser& 
efetlvada, em carater referenclal, por Intermedlo da Companhia Hldrel^trlca 
do Sao Francisco, desde que se trate de sociedade distrlbuldora de energia el6- 
trlca de sua produgao. 
8. Os assuntos relacionados com a eletrlficagao do Nordeste, bem como a partl- 
clpagao que: nessa tarefa estari reservada a Companhia Hidreletrica do Sao 
Francisco, sao objeto das disposigoes contldas nos arts. 8.° ao 19 do projeto. 
9. O artigo 20 altera a constltulgao do Conselho Deliberativo da SUDENE, pre- 
visto no artigo 5.° da Lei n.0 3.692, elevando, de 22 para 26, o numero de seus 
membros, fazendo o artigo 21 diversas alteragoes no Piano Rodovl&rlo Naclonal, 
em relagao as rodovlas que Interessam a reglao nordestlna. 
10. Nos artigos 22 e seguintes exlstem disposigoes referentes a facllldades 
aduanelras e fiscals, desfrutadas pela SUDENE. E os artigos 24, 25 e 26 tratam 
da partlclpagao da SUDENE em tres organlsmos: Conselho da Superlnbenddncia 
da Moeda e do Credito, Comlssao de FInanclamento da Produgao e Conselho 
de Politlca Aduaneira. 

U. O art. 28 esclarece que o Banco do Nordeste do Brasll Sociedade Anonima 
tera area de operagao Igual a da SUDENE, "salvo quanto aos recursos prevlstos 
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no paragrafo 1° do art. 198 da Constituigao, que serao obrigatoriamente aplica- 
dos no Poligono das Secas", seguindo-se outras disposiQoes complementares, 
atraves de cinco paragrafos que integram o mesmo artigo. 

12. O art. 31 ordena que, a partir de 1962, o orgamento federal consigne no 
anexo da SUDENE, recursos para o desenvolvimento da agricultura e da pecuarla, 
especialmente para a assistencla direta ao produtor de generos de subsist^ncia, 
bem como para a captagao d agua do subsolo, a construgao de barragens sub- 
mersas, a perenizagao dos rios, a instalagao de centrals meteoroldgicas e, alnda, 
para estudos e experiencias relativas a prevengao de chuvas artificials. Esses 
recursos, segundo o paragrafo unlco do mesmo artigo, "nao poderao ser Infe- 
riores a 20% (vlnte por cento) do total das dotagoes atrlbuldas a SUDENE". 
13. Esta prevlsto, no art. 33, um subsidio do Tesouro Nacional, a importagao 
de equipamentos adquiridos no exterior, para a implantagao ou a renovagao 
de industrias conslderadas pela SUDENE necessarlas ao desenvolvimento do 
Nordeste, pago em cruzeiros; o dito subsidio sera equlvalente a metade do valor 
despendido na aqulslgao da moeda requerida pela operagao. No parAgrafo 3.° 
do mesmo artigo, esta a autorizagao conferlda ao Poder Executive para abrlr 
cr^dlto especial at6 a importancla de quinhentos milhoes de cruzeiros   
(Cr$ 500.000,000,00), para ocorrer, desde ja, as despesas com o pagamento do 
subsidio a indiistrla. 
14. Importante disposlgao e a prevista no art. 34, que faculta as pessoas juri- 
dlcas e de capital 100% nacional, efetuarem a dedugao, ate 50%, nas declaragoes 
do Imposto de renda, de Importancla destlnada ao relnvestlmento ou apllcagao 
em Industria, conslderada, pela SUDENE, de Interesse para o desenvolvimento 
da reglao. 
15. O artigo 36 autoriza o Poder Executivo a por a disposlgao da SUDENE a 
importancla de Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhao de cruzeiros), a conta do cre- 
dlto especial, cuja abertura foi prevista no artigo 25 da Lei n® 3.692 a que jd 
flzemos v&rlas referenclas, para ser aplicado de conformidade com o disposto 
no artigo 24 da mesma lei, segundo programa que vem discrlminado a seguir. 
Esse programa apresenta-se dlvldido em quatro partes: I) Investlmentos em 
energla eldtrlca, no total de Cr$ 470.000.000,00 (quatrocentos e setenta milhoes 
de cruzeiros); II) investlmentos em transportes, perfazendo Cr$ 245.000.000,00 
(duzentos e quarenta <e clnco milhoes de cruzeiros); III) Investlmentos em 
abasteclmento d'agua, globallzando Cr$ 215.000.000,00 (duzentos e qulnze mi- 
lhoes de cruzeiros); IV) apllcacao em empreendlmentos diversos.  
Cr$ 70.000.000,00 (setenta milhoes de cruzeiros). 

16. Por disposlgao expressa no artigo 37, a dotagao global de Cr$ 2.663.400.000,00 
(dois bilhoes, selssentos e sessenta e tres milhoes e quatrocentos mil cruzeiros) 
consignada no Anexo 4 Poder Executivo — Subanexo 4.05 — Superlntendencia 
do Desenvolvimento do Nordeste, verba 3.0.00 Desenvolvimento Economico e 
Social, do Orgamento da Uniao para 1961, fica dlscrimlnada na forma estabele- 
cida nos Anexos que acompanham o projeto. 

17. Para assegurar, outrosslm, a totalidade dos recursos considerados necessfi- 
rios a cobertura dos gastos com a execugao da primelra etapa do Piano Dlretor, 
nos termos previstos no projeto e segundo o roteiro contido nos Anexos, o artigo 
38 da proposigao abre a SUDENE o credlto especial ate o limite de   
Cr$ 7 237.200.000,00 (sete bilhoes, duzentos e trinta e sete milhoes e duzentos 
mil cruzeiros). 
18. As disposigoes contidas nos quarenta artigos do projeto podem ser grupa- 
das, para fins de analise, em diferentes categorias, embora algumas delas este- 
jam, slmultaneamente, em duas ou mais categorias. Existem, assim, disposigoes 
que: 

a) fixam resolngoes basicas (6 o caso dos artigos 1.°, 2.°, 3.° e outros); 

b) estabelecem crlterios normativos (artigos 9.°, 11, 17, 22, 29 e 
outros); , . 



- 260 - 

c) neutralizam os entraves que poderao decorrer da pressao buro- 
cratica (artigo 33 e outros); 

d) concedem e disciplinam isen?6es fiscais (artigos 16, 27, 30, 35 
e outros); 

e) indicatn sangoes a aplicar aos que nao cumprirem a lei (artigos 
23, paragrafo 5.°, 35, paragrafo 2°, e outros); 

f) prevem medidas de estimulo ao desenvolvimento economico 
(artigos 12, 13, 31, 34 e outros); 

g) asseguram entrosamento da SUDENE na administracao federal 
(artigos 5.°, 25, 26 e outros); 

h) garantem recursos financeiros para os fins prcvistos (artigos 33, 
paragrafo 3.°, 36 e 38). 

19. Cabe, pois, neste ponto, constatar que a elaboragao do projeto foi feita, nao 
apenas com o auxilio das tecnicas antigas e sempre limitadas do artesanato reda- 
torial — tecnicas que conduzem, quando muito, a perfeiqao estetico-formal dos 
textos legais, voltados para o trato dos problemas na sua estatica — mas, com 
o emprego de criterios outros, que permitem o trato dos assuntos na sua dina- 
mica, em fun?ao de todos os multiples condicionamentos atuantes na area do 
problema que se pretenda solucionar. 
20. A exposiQao qu§ acabamos de fazer tern por finalidade mostrar, em todos 
os seus detalhes o circunstanciado trabalho de previsao e de planlflca?ao reall- 
zado pelos tecnicos da SUDENE, dentro das atrlbul?6es reservadas a essa Supe- 
rintendencia, que antecedeu e podera justificar a destinacao de cerca de onze 
bilhoes de cruzeiros, origlnarios da bolsa do contrlbuinte de todos os Estados 
no Brasll, para a empresa de recuperaqao soclo-economica da vasta faixa do terri- 
torio naclonal que abrange os Estados do Nordeste. 

21. Ja e ponto pacifico a idela de que convem, ao interesse nacional, que a Unlao 
promova investimentos nas regioes do pais, que, embora rasoavelmente ocupadas 
do ponto de vista demografico, nao sao possuldoras da Infra-estrutura econo- 
mica (rede de comunlcagoes e sistema abastecedor de energia el^trica) e da 
Infra-estrutura social (servigos de agua e esgoto, rede para assistencia medlco- 
hospitalar e organlzagao escolar), necessarias para manter a totalidade da popu- 
lagao regional em nivels de vivencia compativeis com o minlmo de bem-estar 
e de progresso a que tern direito a especle humana, O reconhecimento universal 
desse direito constitui, alias uma das maiores conquistas de nosso tempo e nao 
poderia o Estado brasileiro, sem fugir a alguns de seus deveres fundamentals, 
manter-se indiferente a uma sltuagao tao clara, de desigualdade economlca e 
social, como a que hoje existe entre os 25 mllhoes de brasllelros que habitam 
os Estados nordestinos e os demais habltantes do Pais, vlnculados domicillar- 
mente a outras zonas geograflcas do Pais. E, para que seja melhor compreendido 
o sentido exato dessa afirmagao, basta considerar que a partlclpagao do Nor- 
deste no produto bruto da economia brasileira, que em 1939 ainda chegava a 
30%, mal chega hoje a 11%. 
22. Na verdade, toda essa problematica do Nordeste ja foi exaustlvamente 
tratada, inclusive em termos conceituais de anallse clentiflca, quando se dlscutiu 
nesta e na outra Casa do Congresso, o projeto que se transformou na Lei 
n." 3.692, de 15 de dezembro de 1959. 

23. Mesmo assim, levando em conta os macigos investimentos de dinheiros publi- 
cos a cargo da SUDENE, consideramos oportuno e ate mesmo indispensavel, na 
sequSncla deste trabalho, breve incursao esclarecedora sobre o processo historico 
que condicionou o presente quadro economico-social do Nordeste, bem como o 
que representa em termos de interesse nacional. 

24. Do ponto de vista democratico e economico, o Brasll foi, por muito tempo, 
e de certo modo continua sendo, um arqulpelago. Um conjunto de "ilhas" maio- 
res ou menores, de populagao e de produgao, separadas entre si pelo vazlo imenso 
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das distancias e tendo a uni-las, apenas, a unidade da tradigao cultural comum 
e do vlnculo politico gerado e apoiado nessa mesma tradigao. 
25. Nos ultimos anos do seculo XIX, por exemplo, eram bem identificaveis, no 
mapa do Pais, duas manchas socio-economicas de maior expressao: a da agro- 
indiistria do agucar, no Nordeste, e a dos cafezals, no sul do Pais. 
26. Durante algum tempo as duas "ilhas" referidas guardaram relativa 
situagao de equilibrio. Todavia, duas circunstancias nao tardaram a condicionar, 
mals favoravelmente, o desenvolvimento da zona meridional: 6 que ali estava 
situada a sede do comando politico-administrativo da Uniao e os seus responsd- 
vels, utlllzando recursos procedentes do Pais inteiro, foram dotando o Centro-Sul 
de uma infra-estrutura economica e social, sem fazerem o mesmo com o Nor- 
deste. 
27. Quando o Pais atingiu, globalmcnte, uma fase de expansao do mercado inter- 
no, capaz de justificar a instalagao das primeiras industrias de transformagao, 
estas, por motives diversos, especialmente o valioso apoiamento infra-estrutural 
que encontrariam na regiao Sul, procuraram ali se localizar. 

28. Deflagrado, assim, o processo de industrializagao, ele nao fugiria mais a lei 
da concentragao que preside, universalmente, a processes semelhantes. Multipli- 
caram-se as fabricas no Sul. Criou-se na referida zona um mercado amplo de 
mao de obra qualificada, facilitando e estimulando novos empreendimentos. O 
cafe continuava a ser, ao contrario do que acontecia com o. agucar, produto de 
alto prego internacional, captando externamente e canallzando para as regioes 
sulinas do Brasil os recursos indispensaveis a continuidade da industrializagao 
ali em processamento. E as duas guerras mundiais, tambem, muito concorreriam 
para diverslficar e consolidar o parque industrial sulino, que hoje percorre a 
meta finalista da indiistria pesada. 

29. Fixaram-se, desse modo, dois quadros regionais extremamente diversos. De 
um lado, o Nordeste agrario, monocultor, contando para a sua sobrevivencia com 
um unico produto, o agucar, nao mais aceito no mercado internacional, desas- 
sistido politica e economicamente do Governo Central e, ainda, pressionado por 
mas condigoes climdticas. De outro lado, o Sul industrializado, grande expor- 
tador de um produto bem aceito e bem pago pelos paises de moeda forte, razoa- 
velmente assistldo pelos sucesslvos govemos do Pais e ajudado por fatores cll- 
matlcos benignos. 

30. Como nao poderia deixar de acontecer, as relagoes entre as duas regibes 
foram evoluindo, cada vez mais, no sentido de uma dependencia, da mais fraca 
economicamente & mais forte. No sentido obvlo de uma exploragao, exercida 
pelo Sul Industrial sobre o Norte agrario. 

31. Sem duvlda, esse processo poderia ter sido interrompldo, modiflcado, no 
correr do tempo, com facllldade maior do que agora encontramos. O problema 
nao teria, assim, chegado as graves proporgoes a que chegou. Mas, as concep- 
goes economlcas, entao vigorantes no Pais e das quals so agora nos estamos llber- 
tando, impedia-nos de admitir o equacionamento do problema e a planificagao 
de suas solugoes pelo Estado, justamente o que estamos, hoje, tentando fazer. 

32. Duas circunstancias tiveram particular influencia na determinagao do tra- 
tamento que o Estado brasileiro ora decidiu dar ao problema do subdesenvol- 
vimento do Nordeste. A primelra delas foi o proprio fenomeno, universal, repre- 
sentado pela consciencia que as massas adquiriram acerca de seus direitos, nao 
exlstindo, hoje, nenhuma parcela da humanidade, em qualquer ponto do globo 
terrestre, alheia a Idela de melhorar o nivel de vida. A segunda circunstancia, 
enflm, que modlflcou a nossa antiga poslgao de simples expectador em face do pro- 
blema do Nordeste, para a de interferencia direta e energica no quadro inteiro 
do problema, foi o proprio carater explosive que ele assumiu nos ultimos tempos. 

33. O problema do Nordeste transcendeu, em nossos dias, a simples proporgao 
de um problema economico e administrativo de carater restrito, adquirindo 
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dimensoes de natureza tanto politica como de seguranga nacional, Sem falso 
alarmo, deve-se admitir que uma proteiagao maior na pratica dessa politica, 
programada pela SUDENE, implicara criar perigoso foco de desgaste para a paz 
intema da Nagao, o qual podera levar o Pais, dramaticamente, ate mesmo a 
quebra de sua integridade. 
34. Ainda ha, todavia, um reparo a fazer, no curso destas consideragoes: e 
sobre a inconveniencia que pcdera existir, para o interesse publico, na propensao 
ao gigantismo que, porventura, venha a prevalecer no futuro desenvolvimento 
da SUDENE, em fungao das proprias atribuigoes desse orgao e dos imensos recur- 
sos com que conta. Qualquer orgao de administragao publica, que venha a hiper- 
trofiar-se, acaba exercendo agao contraria aos interesses da coletividade e, por 
tal motivo, e dever do legislador estar vigilante para que isso nao acontega. 

35. £: precise, pois, em nosso entender, ficar bem resguardado o principio de 
que a Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste deve coexistir, harmo- 
nicamente, com outros orgaos federals, ja voltados ao atendimento de determi- 
nados problemas nordestinos. A meta, em tais casos, sempre devera ser comple- 
mentar e, nao, competir e agambarcar. E fazemos tais observagocs, muito em 
particular, pensando no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas — 
DNOCS, orgao para o qual propusemos, ha pouco, uma reestruturagao — em 
substitutivo apresentado ao Projeto de Lei da Camara n.0 97, de 1958 — e que 
precisa continuar o seu trabalho, contra a terrivel incidencia de um flagelo 
que constitui, ainda, como ninguem ignora, o fator primordial de todos os males 
que afligem as populagoes nordestinas, 

36. fi isso que julgamcs cabivel dizer ao ensejo do exame do projeto que dispoe 
sobre a aprovagao, pelo Congresso, da primeira etapa do Piano Diretor da 
SUDENE. 
37. Treze anexos acompanham o projeto, contendo detalhada discriminagao de 
recursos, para os diversos fins selecionados, pelos tecnicos da SUDENE, dentro 
dos criterios de prioridade que se fazem necessaries a uma programagao racional 
de desenvolvimento economico. O quadro a seguir resume os totals dos recursos 
do Piano Diretor, atribuidos aos seus diversos setores, em 1961. 

RECURSOS A APLICAR EM 1961 
(Em milhares de cruzeiros) 

Recursos incluidos no 
Orgamento da Unlao 

ANEXOS Discrimina- 

Anexos 

I — Rodovias   5.786.700 522.400 2.002,009 8.311,100 
II — Energia eletrica .. 1.042.000 1.162.100 3.560.200 5.764.300 

III Hidrologia   50.000 50.000 
IV — Reestruturagao da 

economia agricola 191.500 670.000 861.500 

V — Politica de indus- 
trializagao   35.300 35,300 

VI — Racionalizagao do 
abastecimento   120.000 120.000 

VII — Aproveitamento dos 
recursos minerals 60.000 10.000 70.000 

Credit© 
Especial 
Lutorizadi 
por Lei 

Especial . 
autorizado 10ta,s 
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Recursos incluidos no 
Orfamento da Uniao 

ANEXOS Dlscrimina- 
dos em 
diversos 
Anexos 

SUDENE 

Credito 
Especial 

autorizado 
por Lei 

Totais 

VIII — Mao-de-obra e sua 
distribuigao regio- 
nal   

IX — Saude Publica e 
Educagao de Base 

X — Pogos para peque- 
nos nucleos popu- 
lacionals   

XI — Projeto piloto de 
educagao de base 

XII — Levantamentos car- 
tograficos   

XIII — Empreendimentos 
diversos   

50.100 

362.000 

50.000 

10.000 

30.000 

220.000 

825.000 

50.100 

582.000 

50.000 

10.000 

30.000 

825.000 

6.828.700 2.643.400 7.287.200 16.759.300 

38. Pelo quadro que acabamos de mostrar, parece-nos oportuno dizer que, para 
fins de analise da programagao, ele pouco nos oferece a observagao. Ficamos 
conhecendo, porem, a hierarqulzagao adotada para os problemas que serao tra- 
tados pela agao governamental, via SUDENE, identificavel atraves do proprio 
volume e da distribuigao dos recursos previstos. 
39. A maior concentragao desses recursos ocorre nos itens II — Energia Eletrica 
— el — Rodovias, E esse fato nos permite concluir que os programadores da 
SUDENE tiveram em vista, acima de tudo, criar as condigoes que se fazem ne- 
cessarias para a pronta implantagao, no Nordeste, da indispensavel infra-estru- 
tura, de que, como ja observamos, carece aquela regiao. 
40. Os investimentos programados nos mostram, tambem, que foi praticamente 
posta de lado a antiga ideia de que a politica mais adequada a salvagao do Nor- 
deste seria aquela que preconiza a construgao de agudes e prestagao de assisten- 
cia social. No que se relaciona com o problema da agua, por exemplo, existe 
apenas a modesta dotagao consignada no Anexo de Hidrologia, onde os recursos 
sao destinados ao "conhecimento slstematico dos recursos hidrologicos da re- 
giao". E, todos os recursos, atribuidos aos problemas de Saiide Piiblica e Edu- 
cagao de Base, mal excedem a meio bilhao de cruzeiros. 
41. Nao pretendemos discordar dos tecnicos que formularam o Piano Diretor 
da SUDENE. Diremos mesmo que, por motives relacionados com o quadro cir- 
cunstancial deste tempo historico, que 6 o nosso, torna-se, cada vez mais dlficil, 
o dlalogo entre o legislador e o tecnlco. O tecnico fala uma linguagem que se 
prende literalmente a logica cientlfica, enciuanto os legisladoies usam uma 
linguagem que, sem fugir aquela logica, modula-se de outro modo, subordinando, 
no limite do possivel, as solugoes de longo prazo, a consideragao objetiva dos 
interesses soclais e humanos. 

Entendldas as colsas desse modo, qualquer dialogo entre o tecnico e o legis- 
lador seria intermlnavel e absurdo, porque ambos teriam razao, quando susten- 
tassem, sobre o mesmo assunto, opinioes contraditorias. 
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42. Sao, na verdade, essas razoes de legislador, que nos levam a achar necessa- 
rio corrigir algumas omissoes, propondo o reforgo de dotagoes diversas, figuran- 
tes nos Anexos do projeto, bem como instituindo recursos outros, nao previstos 
nos mesmos. Sao providencias, em nosso entender, exigidas, em virtude do prbprio 
processo inflacionano que lavra no Pais, para cue a exigiiidade de recursos nao 
venha a comprometer a execugao de algumas obras, programadas no Piano Dire- 
tor, de que se ocupa a proposigao. 

43. £, assim, dentro de um racioclnio conduzido, tanto quanto possivel, atraves 
da enunciagao de fatos e de sua anallse objetiva, que atingimos nossa conclusao 
final, pronunciando-nos favoravelmente ao projeto, com as emendas de n.0 1-C.E. 
a C.E. 

Sala das Comissoes, 13 de outubro de 1961. — Gaspar Velloso, Presidente — 
Fausto Cabral, Relator — Sergio Marinho — A16 Guimaraes — Del Caro — Saulo 
Ramos. 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publicadas no 
DCN (Segao II), de 28-10-61). 

PARECER N.0 629, DE 1961 
Da Comissao de Transportes, Comunicagoes e Ofc.ras Piiblicas sobre o 

Projeto de Lei da Camara n." 133. de 1961 (n.0 2.666, de 1961, na Cama- 
ra), que aprova o Piano Diretor da SUDENE, para o ano de 1961 e da 
outras providencias. 

Relator: Sr. Jorge Maynard 
O presente Projeto de Lei, aorovado pela Camara dos Deputados e agora sub- 

metido a anallse do Senado Federal, teve a sua origem na Mensagem n.0 21/61, 
de 13 de janeiro, enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, encami- 
nhando anteprojeto de lei, com modificagoes no primelro Piano Diretor de 
Desenvolvimento do Nordeste. A figura do Piano Diretor decorre do art. 8.° e seus 
paragrafos, da Lei n.0 3.692, de 15 de dezembro de 1959, que instituiu a Supe- 
rintendencia do Desenvolvimento do Nordeste — SUDENE, assim redlgido: 

"Artigo 8.° — Sera estabelecido em lei um Piano Diretor plurianual, no qual 
se descrimlnam, pslos diferentes setores, os empreendimentos e trabalhos desti- 
nados ao desenvolvimento especifico da regiao. 

§ 1.° — Os programas anuais de trabalho das entidades e orgaos federals, 
que se destlnam ao desenvolvimento especifico da regiao, serao elaborados com 
a colaboracao e aprovacao da SUDENE dentro das diretrizes do piano diretor. 

§ 2.° — Serao, tambem, estabelecidas em lei as alteragoes propostas pela 
SUDENE, do Piano Diretor, que modifiquem os orgamentos — dos empreendimen- 
tos aprovados. 

§ 3.° — Os programas e projetos de carater local, incluidos, posteriormente, 
no Piano Diretor, durante o periodo de elaboragao da lei orgamentdria, nao deverao 
absorver mais de 20% (vinte por cento) dos recursos comprometidos na execugao 
anual do mesmo piano. 

§ 4.° — A SUDENE apresentara ao Presidente da Republica, ate 31 de margo 
de cada ano, relatorio sobre a execugao de piano diretor no exercicio anterior, o 
qual sera encaminhado ao Poder Executive, para os fins legais." 

O presente Projeto de Lei refere-se ao piano de realizagoes programado para 
o corrente ano. 

Em diversos artigos deste Projeto de Lei sao tragadas normas para o funclo- 
namento da SUDENE; sao fixados criterios para a composigao de tarifas de ener- 
gia eletrica; sao tratados assuntos ligados as desapropriagoes; sao estabelecidas 
normas para as atividades do Banco do Nordeste; sao feitas referencias a Cons- 
tituigao do Conselho Deliberativo, etc.. 

No art. 21, sao introduzidas alteragoes no Piano Rodoviario Nacional, em rela- 
gao a rodovias que interessam a regiao nordastina. Essas alteragoes sugeridas sao 
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decorrencia de minuciosa analise feita nas regioes atravessadas, nao somente sob 
o ponto de vista tecnico, como, tambem, economico e social, sendo plenamente 
justificadas. Assim e que a BR-11, que tinha o seu inicio em Joao Pessoa—PB, 
passara a te-lo na localidade de Boqueirao do Cesario, proximo de Aracati—CE, 
onde entronca com a BR-13, devendo passar em Mossoro, Angicos, Caicara, Po?o 
Llmpo, Macaiba, Natal e Joao Pessoa, seguindo, dai para o Sul, o traqado antigo. 

Como se vg, objetiva a modificaqao obtar-se uma ligaqao Fortaleza—Joao 
Pessoa, via Natal, o que e justificavel. As modificacoes feitas nos traqados das 
BR-23 e BR-27 visam a assegurar a sua passagem por diversas localidades dos 
Estados de Maranhao, Piaui e Ceara quanto a prlmeira, o mesmo ocorrendo com 
a segunda, em relaqao aos Estados ds Sergipe e Bahia. 

No mesmo art. 21, propoe o Projeto de Lei que determinadas ligaqoes rodo- 
viarias passem a integrar a rede prioritaria basica do Nordeste, para o efeito de 
sersm construidas preferenclalmente. A providencia destinam-se a atender certas 
areas que estao, de certo modo, distanciadas das rodovias nacionais (BR) e que 
necessitam de melos adequados de transporte. E o caso, por exemplo, das rodo- 
vias secundarias que servem ao Baixo Sao Francisco, seja na margem alagoana, 
seja na sergipana: e o caso de rodovia dos vales dos rlos Grande e Preto, na 
Bahia; o caso da interllgaqao de rodovias nacionais, etc. Sao relvindicaqoes regio- 
nais que devem ser atendldas. 

Tratando da parte referente ao abastecimento de agua, o Projeto de Lei esta- 
belece um justo e racional programa de prioridadss. Assim esta redigido o art. 29, 
que trata do assunto: "Na apllcaqao dos recursos para os serviqos de abasteci- 
mento d'agua, serao atendidos prioritariamente: 

a) as obras ja iniciadas; 
b) as localidades cuja populaqao seja atacada pela esquistossomose, 

dando-se preferencia aquslas ci-'jos indices de infestacao sejam os mais 
elevados; 

c) as localidades caracterizadas pela absoluta falta de manancial para 
atender ao consumo da populaqao." 

Pelo art. 30, estendem-se as sociedades de economia mista criadas pela 
Uniao, Estados ou Municipios, para a execucao de services de abastecimento de 
agua e esgotos sanitarios, as isenqoes concedidas a CHESF. E, realmente, uma 
medida de eqiiidade, cuja adoqao vira contribuir para fomentar a criaqao dessas 
entldades. 

Os recursos flnanceiros, necessaries a execuqao do Piano da SUDENE, para 
1961, sao os seguintes, referidos nos arts. 36, 37 e 38 do presente Projeto de Lei; 

a) Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhao de cruzeiros), correspondentes 
ao cr^dlto especial, cuja abertura foi autorizada pelo art. 25, da Lei 
n.0 3.692, de 15-12-1959; 

b) Cr$ 2.663.400.000 00 (dols bilhdes, seiscentos e sessenta e tres mi- 
ihoes e quatrocentos mil cruzeiros), consignados no Anexo 4 — Poder 
Executive — Subanexo 4.05 — Superintendencia do Desenvolvimento 
do Nordeste, Verba 3.0.00, Desenvolvimento Economico e Social, Orqa- 
mento da Uniao para 1S61 (Lei n.0 3.834, de 10-12-1960); 

c) Dotaqoes orqamentarias de 1961, discriminadas nos Anexos dos 
Ministerlos da Viaqao (DNER, DNOCS, da Agricultura (DNPM) e Co- 
mlssao do Vale do Sao Francisco, no valor de Cr$ 5.882.200.000,00 (cinco 
bilhoes, oitocentos e oitenta e dois milhoes e duzentos mil cruzeiros); 

d) Cr$ 7.237 200.000,00 (sete bilhoes, duzentos e trinta e sete milhoes 
e duzentos mil cruzeiros), relatives ao credito especial autorizado pelo 
presente projeto de lei. 

Como se ve, os creditos totalizam Cr$ 16.783.100.000,00. 



- 266 - 

Examinemos, agora, o piano de aplicagao desses credltos: 
I) Relativamente ao credito especial de um bilhao de cruzeiros, da alinea a, 

a sua abertura foi autorizada pelo art. 25 da Lei n.0 3.692 e a sua aplicagao regu- 
lada pelo art. 24, da mesma lei. Assim esta redigido o citado art. 25: 

"fi o Poder Executive autorizado a abrir o credito especial, ate a 
importancia de CrS 1.000.000.000,00 (um bilhao de cruzeiros), a conta do 
qual correrao, na forma da legislagao vigente, as despesas com os pianos 
e projetos a que se refere o artigo anterior, sem prejuizo de recursos 
mals amplos e especiflcos que Ihes forem atribuidos nas leis que os 
estabelecerem." 

Para a aplicagao desse credito especial estao previstas obras e empreendl- 
mentos nos setores de energia eletrica, transportes, abastecimento de agua e 
empreendimentos diversos, nas seguintes proporgoes: energia eletrica — 47%; 
transportes — 24,5%; abastecimento de agua — 21,5%; e empreendimentos outros 
como sejam estocagem de alimentos, usina-piloto para o aproveitamento do 
babagu, charqueada em Campo Maior (PI) e Valorizagao do Vale do Jaguaribe 
(CE) — 7%. De acordo com o art. 36, do presente projeto de lei, o Poder Exe- 
cutive e autorizado a por a disposigao da SUDENE o total desse credito especial. 

Como se pode verificar, foi dada prloridade aos investlmentos em energia 
eletrica; teve a providencia, como objetivo precipuo a solugao da angustiosa 
situagao, neste setor, das cidades de Fortaleza, Teresina, Parnaiba, Campina 
Grande e Sao Luis, cuja precariedade de abastecimento de energia eletrica 6 
notoria. Em segunda ordem de prloridade, vem os transportes, onde se procuram 
atender, principalmente, a obras de pavimentagao das importantes rodovias 
BR-11 e BR-13, estudos de travessia do rio Sao Francisco e estudos do porto de 
Areia Branca (RN), trabalhos esses de conhecida necessidade de execugao. Quase 
no mesmo grau do prioridade estao os investlmentos com abastecimento de 
agua, de conhecida precariedade em todo o Nordeste; serao atendidos 8 Estados 
(do Maranhao a Bahla, exceto o Piaui, provavelmente por ter sido este ultimo 
ja beneficiado com dotagao do mesmo credito especial). Por fim, os 7% restantes 
se destinam a obras e empreendimentos ja citados, cuja execugao represents, 
realmente, uma tarefa meritoria. 

ID Com relagao ao credito orgamentario do corrente exercicio financelro, 
relative a SUDENE (Cr$ 2.663.400.000,00); ao credito orgamentario referido no 
item c dos Ministerios da Vlagao e da Agricultura e da CVSF (Cr$ 5.882.200.000,00); 
e ao credito especial autorizado por este projeto de lei (Cr$ 7.237.200.000,00), 
todos os tres terao aplicagao em uma serie de empreendimentos que estao dls- 
crlminados em treze anexos, os quais representam os seguintes titulos e respec- 
tivas porcentagens aproximadas: 

I — Rodovias   49,00% 
II — Energia eletrica   34,30% 
m — Hidrologia   0,30% 
TV — Economia Rural   5,40% 
V — Industrializagao     0,20% 

VI — Abastecimento   0,80% 
VII — Recursos Minerals   0,40% 

VIII — Mao-de-obra     0,32% 
FX — Saude Publics e Educagao de Base   3,20% 
X — Pogos     0,32% 

XI — Projeto Piloto de Educagao de Base   0,06% 
XII — Levantamentos Cartogrdficos  0,30% 

xni — Diversos   5,40% 
Observa-se que foi dada prioridade, nesta parte do piano, as estradas de 

rodagem, seguida do setor de energia eletrica. 
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Ve-se, atraves desta analise de certo modo superficial do piano apresentado 
para ser posto em execugao com as verbas de 1961, que houve uma preocupagao 
de atingir, em profundidade, alguns dos problemas mals relevantes da regiao 
nordestina, focalizando, principalmente o conjunto "transporte e energia". 

Com relagao as estradas de rodagem, verifica-se que a maior parte da dotaqao 
ja constava do Anexo Orgamentario do Ministerlo da Vlagao, tendo sido refor- 
gada com algumas verbas da SUDENE e, tambem, em boa parte, pelo credito 
especial autorizado por este projeto de lei. Toda a verba sera empregada nas 
estradas nacionais, denomlnadas genericamente BR, o que representa uma medida 
acertada, digna de aprovagao, uma vez que elas constam do Piano Rodoviario' 
Nacional, cuja execugao todo o Pals anseia. Mesmo considerando-se ser vasta a 
atual rede de rodovias do Nordeste, e uma necessidade urgente a pavimentagab 
das estradas-tronco, principals, e o melhoramento daquelas de maior Importancia. 
Praticamente, nao ha outro meio de transporte no Nordeste, exceto o rodoviario; 
por isso, as estradas de rodagem precisam estar sempre em boas condigoes de 
trafego, sendo que varias delas ja reclamam pavimentagao. E o que o piano procura 
atender. 

No setor da energia eletrica, a maior verba foi destacada do credito especial 
aberto pelo presente projeto de lei. Quase todo o piano objetiva a expansao da 
rede de energia eletrica que, partindo de Paulo Afonso, se estende p'Jr grande 
area do Nordeste. Estao, tambem, incluidos os sistemas regionais do Maranhao, 
Piaui e norte do Ceara. Para quern conhece a Importancia da energia no desen- 
volvimento de uma regiao nao podera regatear o seu apoio ao piano que visa 
estender as linhas de transmlssao de energia a toda aquela regiao. Nestas con- 
digoes, o programa de energia eletrica merece a nossa aprovagao irrestrita. 

Pelo Anexo III, destina-se 0,3% das dotagoes aos estudos hidrologicps no 
Nordeste, prevendo-se a instalagao de varios postos pluviometricos, medidores 
de evaporagao das superficies liquidas. estudos do regime fluvial, locallzagao de 
reservatorios de dgua subterranea, analise qulmica das aguas etc. Sao trabalhos 
de grande utllidade, imprescindivels ao conhecimento das condigoes hidrologicas 
regionais, para o fim de previsao de secas, escolha de metodos de agricultura, 
estudos de agudagem, irrigagoes etc. 

Segundo o Anexo IV, e destacada uma porcentagem de verbas correspon- 
dentes aproximadamente a 5,4%, para o fomento a agricultura e a pecuarla, ao 
aproveitamento agricola de alguns vales e assistencia ao agricultor. Toda a dota- 
cao para esse fim foi destacad da verba orgamentaria da SUDENE (Orgamento 
de 1961) e de credito especial aberto por este projeto de lei, 

Como se sabe, a agricultura no Nordeste, precisa ser submetida a uma ur- 
gente vltalizagao, havendo necessidade da adogao de nova tecnologia agricola 
para ajudar o agricultor, para tiri-lo do empirismo que pouco rendimento da as 
culturas. 

Pelo Anexo V, esta prevista uma dotagao correspondente a 0,2% aproxima- 
damente, destlnada a modernizagao da industria textil, ao artesanato e outras 
industrias. Realmente, a fabricagao de tecidos e uma das maiores atividades da 
regiao. Urge a renovagao do equipamento para que as fabricas fiquera em con- 
digoes de produzir tecidos em melhores condigoes de prego e de qualidade. 
Atualmente, ali so se produzem tecidos grosses, de uso relativamente restrito. 

Segundo o Anexo VI, preve-se a construgao de redes de armazens e adogao 
de provldenclas para a estocagem de generos. Em uma regiao de clima inseguro, 
onde as secas se repetem com frequencia, era uma providencia que ja devia ter 
sido adotada em larga escala, ha multo tempo. Reservam-se 0,8% para tais tra- 
balhos. 

O Anexo VII destina 0,4% para as pesquisas minerais. Sabe-se que o Nor- 
deste possui multos depositos de minerais passiveis de aproveitamento. Faltam, 
Dor6m, estudos mais detalhados sobre tais reservas. 

Para pesquisas de pre-colonizagao e assuntos relativos ao povoamento, reser- 
vam-se 0,3% da dotagao; ai esta prevista a localizagao de nordestinos em outras 
regioes. 
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Segundo o Anexo IX, preve-se uma dotagao destinada ao abastecimento de 
agua em localldades de todos os Estados do Poligono das Secas. A porcentagem 
correspondente e de 3^%, aproximadamente. Nao ha necessidade de chamar a 
atengao para a importancia de servigos desta natureza. 

Os Anexos X, XI e XII preveem dotagoes destinadas a abertura de pogos 
tubulares em pequenos micleos populacionais, a elaboragao de um projeto plloto 
de educagao de base e levantamentos cartograflcos. 

Finalmente, o Anexo XIII preve servigos de natureza diversa, como aterro 
de alagados em Recife, aproveitamento de vales, nos Estados do Piaul e Ceara, 
abertura de pogos no Ceara, alem de aquisigao e instalagao de um reator atomico 
em Recife. As obras e empreendimentos deste Anexo consumirao 5,4%, apro- 
ximadamente, da dotagao. Sao providencias que vem atender a justas reivindi- 
cagoes locals. 

Conforme se ve, pela descrigao e analise geral felta, nao se tratou de cons- 
trugao de agudes, o que representa, a meu ver, uma falha do piano. Alega-se que 
esta parte esta prevista no Anexo Orgamentario do Departamento de Obras 
Contra as Secas, razao pela qual o piano da SUDENE, ora em exame, nao a 
incluiu. Em todo o caso, como se trata de um programa para execugao no cor- 
rente ano, e ja nos encontramos no final do ano, julgo ser mais acertado aprova- 
lo como esta elaborado, ficando claro que no piano de obras do proximo ano 
deveremos prever dotagoes substanciais para teo importantes trabalhos, como 
sao os de agudagem. 

Nao estao prevlstos, igualmente, os trabalhos das ferrovias e dos portos, 
que tem planejamentos separados. 

A Comissao de Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas, tendo em vista 
o que acima ficou dito, e reconhecendo a oportunldade e mesmo a urgencia na 
adogao das medidas preconlzadas neste projeto de lei, e de parecer que o mesmo 
deve ser aprovado, com as emendas da douta Comissao de Economia e mais as 
que apresentamos, de n0s. 13 e 14. 

EMENDA N.0 13 — CTCOP 
1) No Anexo II, sistema eletrico de Sergipe, acrescente-se: 

o) linha de transmissao da CHESP de Nossa Senhora das Dores 
para Cumbe e Nossa Senhora da Gloria — 10 milhoes, aumentando-se de 
igual quantia o credito especial autorizado no artigo 38. 

EMENDA N.o 14 — CTCOP 
2) No Anexo XIII, empreendimentos Diversos, no item e, aproveitamento 

de Vales, acrescente-se; 
e) rio Vasa Barris, Bahla e Sergipe — 20 milhoes, aumentando-se 

de igual importancia o credito especial autorizado no artigo n.0 38. 
Sala das Comissoes, 17 de outubro de 1961. — Jorge Maynard, Presidente e 

Relator — Fausto Cabral — Sergio Marinho. 

PARECER N.® 630, DE 1960 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.® 133, 

de 1961 (n.® 2.666, de 1961, na Camara), que aprova o Piano-Diretor, 
da SUDENE e da outras providencias. 

Relator: Sr. Dix-Huit Rosado 

O presente projeto de lei aprova o Piano Dlretor da SUDENE, para o exer- 
cicio em curso, e dispoe sobre outras providencias, relaclonadas com as etapasi 
posteriores do referido Piano e os processes especlais de administragao do men- 
cionado orgao. 
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Nunca sera demais acentuar, embora ja seja do dominio publico a funda- 
mental importancia dos programas de desenvolvimento propostos para o Nor- 
deste. Trata-se, como se sabe, de area cujo indice de subdesenvolvimento preo- 
cupa ate a opiniao publica mundial. 

Devemos enfrentar o assunto com decisao e coragem, prosseguindo com todos 
os serviQOs e empreendimentos, no tocante a a?udagem e a irrigagao, uma vez 
que do aproveitamento racional da terra e da mecanlzaqao da lavoura depende, 
primordialmente, o desenvolvimento da regiao, ja agora beneficiada por um 
planejamento global, que compreende, alem daquelas atividades, a industriali- 
zaqao, em etapas crescentes a elevaQao do nivel de vida regional, dos indices 
e padroes de saude publica e educagao e, enfim, um tratamento adequado dos 
problemas para os quais se voltam as vistas de todo o Pais. 

fi, pois, com satisfagao que proferimos parecer sobre a primeira etapa do 
Piano Diretor da SUDENE, obedecido o criterio do artigo 9°, paragrafo linico, 
da Lei n.0 3.692, de 15 de dezembro de 1959, que criou aquele orgao de plane- 
jamento regional. 

O projeto, alem de dlscriminar, em 13 anexos, os diversos serviqos e obras 
integrantes do referido Piano, estabelece medidas e providenclas relativas as 
suas etapas posteriores e traca normas e processes adminlstratlvos a senem 
adotados pela SUDENE, quanto aos problemas sob sua jurisdiqao e competencia. 

Os anexos consignam recursos para rodovias, energia, hidrologia, reestru- 
turaqao da economia agricola, politica de industriallzagao, racionalizaqao do 
abastecimento, aproveitamento dos recursos minerals, mao-de-obra e sua redls- 
tribuiqao regional, saude publica e educaqao de base, pogos para pequenos 
micleos resldenciais, projeto piloto de educagao de base, setor cartogr&fico e, 
finalmente, empreendimentos diversos. 

Os recursos do Piano Diretor, neste exercicio, totalizam a importancia de 
Cr$ 16.769.300.000,00 (dezesseis bilboes, setecentos e sessenta e nove milhoes, 
trezentos mil cruzeiros), sendo: 

a) Cr$ 6.828.700.000,00 (seis bilboes, oitocentos e vinte e oito milhoes e 
setecentos mil cruzeiros) a conta de dotagdes orgamentarias consignadas 
a empreendimentos a cargo do Ministerio da Viagao e Obras Publicas 
(Departamento Nacional de Estmdas de Rodagem e Departamento Nacio- 
nal de Obras Contra as Secas), do Ministerio da Agricultura (Departa- 
mento Nacional da Produgao Mineral) e da Companhia do Vale do Sao 
Francisco; 

b) Cr$ 2.653.400.000,00 (dois bilboes, seiscentos e cinqiienta e tres 
milhoes e quatrocentos mil cruzeiros) pela verba global constante do 
subanexo da SUDENE; e 

c) Cr$ 7.287.200.000,00 (sete bilboes, duzentos e oitenta e sete ml- 
Ihoes e duzentos mil cruzeiros), atraves do credito especial autorizado 
pelo artigo 38. 

O projeto estabelece, ainda, que o credito especial de Cr$ 1.000.000.000,00 
(hum bilhao de cruzeiros), cuja abertura foi autorizada pelo artigo 25 da Lei 
n.0 3.692, de 15 de dezembro de 1959, seja aplicado pela SUDENE num programa 
especial de energia eletrica, abastecimento de agua e empreendimentos diversos 
(artigo 36). 

A materia ja mereceu apurado estudo das Comissoes de Economia e de 
Transportes, Comunicagoes e Obras Publicas desta Casa, que opinaram pela 
aprovagao do Projeto, com emendas visando ao seu aperfelgoamento. 

Do ponto de vista da Comissao de Finangas, e de ressaltar-se que a nova 
autorizagao de despesa, correspondente ao credito especial de que cogita o 
artigo 38, e perfeitamento justiflcavel diante da magnitude do piano que ele 
visa a complementar. 
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Em face do exposto, eomos pela aprovaqao do Projeto de Lei da C&mara 
n.0 133, de 1961, bem como das Emendas de n.03 1 a 14, apresentando as de 
n.0s 15-CP a 23-CF. 

Sala das Comlssoes, 26 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente 
— Dlx-Huit Rosado Relator — Joaquim Parente — Milton Caimpos — Lopes da 
Costa — Eugenio Barrcs — Nogueira da Gama — Caspar Velloso — Irineu Bos- 
nhausen — Fausto Cabral — Fernandes Tavora — Mem de Sa. 

EMENDA N.o 15-CF 
O artigo 6 ° tera a segulnte redagao: 

"fi facultado a SUDENE promover a organlzagao, a incorporacao ou 
a fusao de socledades de economla mlsta, para a execu?ao de obras 
conslderadas de Interesse ao desenvolvimento do Nordeste, bem asslm 
para a prestagao de assistencla tecnica contabll ou administrativa a enti- 
dades estaduais ou municipals responsaveis pela execu?ao de servi?os 
de importancia basica aquele desenvolvimento." 

Jnstificaqao 

O artigo 27 do projeto dispoe no sentido de que as socledades de economla 
mlsta bem como de qualquer outro tipo de que a Unlao partlclpe dlretamente, 
por Intermedio da SUDENE ou de banco oficlal, que venham a formar-se no 
Nordeste e vlsem ao aproveltamento Industrial de recursos saliferos ou minerals 
da regiao gozarao de isencao de todos os Impostos e taxas federals que incidam 
sobre seus atos constitutivos. 

Acontece que o art. 6.° do p-ojeto contem disposiqao que, de certo modo 
anula a Isencao prevista no artigo 27. Diz aquele artigo que 

"fi facultado a SUDENE promover a organizaqao, a incorporaqao ou 
a fusao de socledades de economla mlsta, para a execuQao de obras 
compreendidas no Piano Diretor, 

Ora, o Piano Diretor em referenda e omisso, no que dlz raspeito a obras 
relaclonadas com o incentivo a industrla salinelra. Todavia, o reconheclmento 
da Importancia dessa industrla, para o desenvolvimento do Nordeste, esta impli- 
clta no proprlo teor do citado art. 27. 

Impde, asslm, em nosso entender. a correqao ora proposta cuja finalidade 
e assegurar a plena observancia das isencoes previstas no projeto para as socle- 
dades que se constituirem no Nordeste com a finalidade do nromover o aprovel- 
tamento Industrial de recursos saliferos cu minerals da regiao. 

EMENDA N.0 16-CF 
Ao artigo 37, onde se diz: 

"dotacao global de Cr$ 2.663.400.000,00 (dols bilboes, seiscentos e 
sessenta e tres milhoes e quatrocentos mil cruzeiros)." 

dlga-se: 
"dotacao global de CrS 2.653.400.000,00 (dols bilhoes, seiscentos e 

clnquenta e tres milhoes e quatrocentos mil cruzeiros)." 

Justificaqao 
A dotacao global consignada a SUDENE, no Orgamento em vigor, (Verba 

3.0.00 — Desenvolvimento Economico e Social) e de Cr$ 2.653.400.000,00 e nao 
Ct% 2.663.400.000,00, como consta do artigo 37. 

EMENDA N." 17-CF 
a) Ao Anexo I (Rodovlas) 

Onde se le: 
"A — Rodovlas — tern milhoes de cruzeiros)" 
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Leia-se: 
"A — Rodovia^ — (em mllhares de cruzeiros)" 
b) Uniformizem-se as clfras dos Anexos III a XIII em mllhares de 

cruzeiros. 
c) No Anexo XIII — Empreendimentos Diversos, inscrevam-se as 

importancias na coluna denomlnada "Credlto Especial autorizado por 
esta lei." 

JustificaQao 
A emenda corrlge erros e sana omlssdes. 

EMENDA N.0 18-CF 
Ao Anexo I — Rodovias. 
No final do anexo, onde se diz: 

RN — Trecho no Rio Grande do Norte. CrS 102.000.000,00 
Dlga-se: 

RN — Rodovia Mossoro—Luiz Gomes — BR-13 — Cr$ 102.000.000,00 

Justifica^ao 
Trata-se de simples emenda de redagao. A Comissao de Orgamento e Fisca- 

lizagao Flnanceira da C&anara aprovou emenda consignando Cr$ 102.000.000,00 
para a rodovia Mossoro—Luiz Gomes — BR-13, denominando-a BR-114. O Ple- 
nario rejeitou a inclusao no piano rodoviario naclonal, mantendo, entretanto, 
a dotagao cjue, por equivoco ou erro tipografico, figura na redagao final do 
projeto como "Trecho do Rio Grande do Norte", sem correlagao com qualquer 
BR. A emenda visa a corrigir o engano. 

EMENDA N o 19-CF 
a) Ao Anexo IV — Reestruturagao da economla agricola. 
Inclua-se: 

XIV — Piano de recuperagao da pecuaria do Rio Grande do Norte, 
com o aproveitamento de plantas xerofilas e cultivo de forrageiras, 
principalmente algarobeiras e palmas. 

b) Aumente-se de Cr$ 30.000.000,00 o credito especial autorizado no artl- 
go 38. 

Justificagao 
A reglao Nordeste 6, indlscutivelmente, uma das melhores do Brasll para a 

pecuaria, mas o regime pluviom6trico sacrifica, prejudicando grande parte dos 
rebanhos. O cultivo de plantas xerofilas visa a atenuar os efeitos das secas. 
Dai a emenda, que corrlge uma omissao do projeto, uma vez que outros Estados 
do poligono estao contemplados, alias, com muita justlga, enquanto o Rio Grande 
do Norte, que possui. percentualmente, a maior area dentro da chamada zona 
semiarida do Nordeste, isto e, 97,5% do seu territorio, foi esquecido. 

EMENDA N.0 20 CF 
Ao Anexo IX — Saude Publica e Educagao de Base 
I — Abastecimento d'dgua 
Onde se diz: 

Rio Grande do Norte — Cr$ 30.000 000,00 (credito orgamentario da 
SUDENE para 1961) 

Dlga-se: 
Rio Grande do Norte — Cr$ 40.000.000,00 (credito orgamentdrio da 

SUDENE para 1961) 
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Justificacao 

A dotagao global do Orgamento em vigor, atribuido & SUDENE e discriminado 
no projeto, e de Cr$ 2.633.400.000,00. Entretanto, diversas parcelas dos anexos, 
sob a rubrica de "credito orgamentario da SUDENE para 1961", totalizam apenas 
Cr$ 2.643.400.000,00. A emenda aproveita o saldo de Cr$ 10.000.000,00 em favor 
do abastecimento de agua no Rio Grande do Norte, Estado que tern quase a 
totalidade de sua superficie dentro da chamada zona semi-arida. 

EMENDA N.0 21 CP 

a) Ao anexo XIII — Empreendimentos Diversos 
5) Perenizagao de rios 
Inclua-se: 

b) Rio Apodi (Rio Grande do Norte) — construgao do Agude Santa 
Cruz — Cr$ 50.000 .000,00 

b) Aumente-se de Cr$ 50.000.000,00 o credito especial autorizado no artigo 38. 

Justiflcagao 
Os estudos preliminares do Agude Santa Cruz asseguram a perenizagao do 

rio Apodi, o que vale dizer, o aproveitamento de suas margens e do seu prdprio 
leito na agricultura de subsistencia, bem como na cultura do algodao arbdreo 
e herbaceo pela irrigagao, aldm do aproveitamento de suas dguas para o abas- 
tecimento dos nucleos marginais de populagao. 

EMENDA N.0 22 CP 

a) Ao Anexo XIII — Empreendimentos Diversos 
Inclua-se: 

10) Perfuragao e mecanizagao de pogos tubulares profundos, atd o 
arenito, na Chapada do Apodi, Rio Grande do Norte — Cr 50 .000.000,00 

b) Aumente-se de Cr$ 50.000.000,00 o crddito especial autorizado no 
artigo 38. 

Justiflcagao 
Os estudos geoldgicos feitos pelo Professor Kegel, na Chapada do Apodi, 

admitem ser aquela regiao a que apresenta condigoes mais favordveis ao apro- 
veitamento de agua do arenito, atraves de pogos artesianos ou mesmo semi- 
artesianos. 

A perfuragao do pogo pioneiro de Gangorra, pela Petrobrds, assegurou, pelo 
tragado do perfil geoldgico da regiao, o aproveitamento dos grandes depdsitos 
de 6gua potavel do subsolo da referida area. 

EMENDA N.0 23 CP 

ANEXO 11 — ENERGIA ELfiTRICA 
Discriminagao do Piano Diretor 
Acrescente-se: 

Item V, letra f, distribuigao Eletrica do Rio Grande do Norte 
Construgao da linha de transmissao Santa Cruz, Currais Novos — 

Agu — Mossord — Cr$ 200.000.000,00 
Aumente-se de igual quantia o crddito especial autorizado pelo artigo 38. 
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PARECER N.0 631, DE 1961 
Da Comlssao de Constituifao e Justi^a sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 46, de 1957, que amplia a competencia do Tribunal do Juri. 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 

O Projeto de Lei do Senado n.0 46/57, introduz importante inovagao na Lei 
n.0 1.802, de 5 de Janeiro de 1953, no sentido de o julgamento dos crimes nela 
definidos no artigo 6°, alinea c, passar ao Tribunal do Jiiri, em obediencia ao 
disposto no artigo 141, I 28, In fine, da Constituigao Federal, cabendo desse julga- 
mento recurso ordindrio para o Supremo Tribunal Federal, consoante o previsto 
no art. 101, n.0 II, letra c da mesma Constituigao, respeitadas as alteraqoes feitas 
no Cddigo do Processo Penal pelo artigo 8.° da Lei n.0 263, de 23 de fevereiro de 
1948, que modificou a competencia do juri ajustando-a exatamente aquele preceito 
constitucional. 

Tambdm o projeto intenta desdobrar em duas letras, que seriam c e d, a letra 
c do artigo 6.° da citada Lei n.0 1.802, onde se reprime com pena de reclusao 
de seis a doze anos, aos cabeqas, e de tres a oito anos, aos demais agentes, o 
simples atentado contra a vida, a incolumidade e a liberdade de "magistrado, 
senador ou deputado, para impedir ato de oficio ou funqao ou em represalia 
do que houver praticado". Nao se agrava nem se atenua, pela reforma proposta, 
a penalidade fixada; substitui-se, entretanto, a regra de que a pena prevista serd 
cominada em tais limites se o fato nao constituir crime mais grave, pela de que, 
nessa hipdtese, aplica-se, somente, a pena que ao crime mais grave couber. Por 
outro lado, torna expresso o projeto, por um paragrafo a ser acrescido ao referido 
artigo 6.°, que os crimes ai punidos "sao os resultantes de aqao individual, 
coletiva ou conluio" (sic) mantendo-se, outrossim, a norma, que constitui a um 
paragrafo unico e sera, agora, o paragrafo 2°, de que, em se tratando de atentados 
contra a incolumidade ou a liberdade, a pena, em qualquer dos casos, sera reduzida 
de um terqo. 

Recomenda-se, na justificaqao, o desdobramento da letra c do artigo 6.°, para 
que separadamente sejam tiplficados o "atentado" contra magistrado e o "aten- 
tado" contra "parlamentar" — senador ou deputado, por serem diferentes as 
situagoes, em vista da diversidade das funqoes que uns e outros exercem. Mas, 
enquanto para o atentado ao senador ou deputado contenta-se o projeto com os 
elementos que na atual lei de seguranga integram o tipo criminal, compreensivo 
tamb^m do "magistrado", 6 mais explicito, talvez desnecessariamente explicito, 
novo tipo configurado, por isso que se ressalva que o atentado contra magistrado 
deve ser quando ele, "no exercicio da sua fungao de julgador, em qualquer ins- 
tancia, para impedir ato desse oficio ou dessa fungao ou em represalia do que 
houver praticado como julgador de feitos de sua jurisdigao e competencia". 

Finaliza o projeto declarando que a lei que dele decorrer, entrando em vigor 
logo apos sua publicagao, tera aplicagao nao so aos processos em andamento, 
como aqueles "defitinivamente julgados na vigencia da Lei n.0 1.802". Essa segunda 
parte, se bem entendemos a iniciativa legislativa, cria, verdadeiramente, uma 
instftncia excepcional de julgamento, propiciando a "revisao" indeterminada de 
todos os processos concluidos na vigencia da Lei n.0 1.802, que todos viriam, entao, 
a instancia de julgamento popular. 

Como se verifies, o projeto contain graves inovagoes no que conceme ao 
atual sistema de punigao dos "crimes politicos", estabelecido na Lei n.0 1.802, 
de 5 de Janeiro de 1953, conhecida como "lei de seguranga do Estado". Quando 
o Congresso elaborou, e o Executlvo sancionou tal diploma represser dos delitos 
contra o Estado e a ordem politica e social, ja a Lei n.0 263, que 6 de fevereiro 
de 1948, havia fixado a competencia do Tribunal do Jiiri para o julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, especificando, para esse 
efeito, os delitos, e atendendo, destarte, ao mandamento da Constituigao, na ultima 
parte do pardgrafo 28 do seu artigo 141. O legislador ordinario de 1953, que nao 
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ignorava, obviamente a ConstituiQao, nem a Lei n.0 263, reservou ao juizo singular 
o julgamento dos "crimes politicos". Fe-lo, com inobservancia da Constituigao? 

A justificagao do projeto em causa ressalta tratar-se de "lei nova, que em 
materia de homicidio ou de tentativa de homicidio ainda nao teve aplicagao 
em nosso meio", o que vale dizer que nao houve ainda ensejo a nossa mais 
Alta Corte de Justiga de decidir, em caso concreto, sobre a legitimidade ou ilegi- 
timidade, do ponto de vista constitucional, do caminho seguido pelos autores 
da Lei n.0 1.802. 

Certo nao fica o parlamento na dependencia de tal pronunciamento, se entender 
oportuno ou licito modificar o anteriormente disposto. Mas nao e menos certo 
que tal oportunidade nao se apresenta, no momento, por forma a convencer-nos 
da premencia, ou, mesmo, da necessidade da reforma proposta. £ que os altos 
setores govemamentais estao empenhados, como largamente divulgado, numa com- 
pleta revisao de nossos codigos ou leis organicas, com a finalidade de sua atuali- 
zagao. Do mimero das leis a serem assim reexaminadas e, sem duvida, alteradas, 
nao sao excluidos o Cddigo Penal e o Cddigo do Processo Penal, ambos, ao con- 
trario, sempre indicados no rol dos passiveis de reforma. 

Diante disso, opinamos pela rejeigao total do projeto, sem embargo de reco- 
nhecermos que as suas providencias podem voltar amanha a debate, em ocasiao 
mais prdpria. 

Sala das Comlssoes, 20 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidente — 
Aloysio de Carvalho, Relator — Lourival Fontes — Vivaldo Lima — Heribaldo 
Vieira —Ncgueira da Gama — Milton Campos. 

PARECER N.® 632, DE 1961 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei da Camara n.® 127/61 

(n.® 2 970-B/61, na Camara), que estima a Receita e flxa a Despesa da 
Vniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Executive 
— Subanexo 4.17 — Ministerio da Marinha. 

Relator: Sr. Irineu Bornhausen 
O presente subanexo do projeto de Orgamento fixa as despesas do Minis- 

terio da Marinha, para o proximo exercicio financeiro, em Cr$ 25.808.155.000,00 
(vinte e cinco bilboes, oitocentos e oito milhoes e cento e cinqiienta e cinco mil 
cruzeiros), apresentando um aumento de Cr$ 12.854.555.000,00 (doze bilboes, oi- 
tocentos e cinqiienta e quatro milhoes, quinhentos e cinqiienta e cinco mil cru- 
zeiros) sobre as dotagoes consignadas no Orgamento em vigor (Quadro I). 

O acrescimo tern justificativa no mesmo fator que, de um modo geral, expllca 
a elevagao do nivel de todas as dotagoes consignadas, aos diversos setores da 
administragao piiblica, no Projeto de Orgamento para o prdximo exercicio finan- 
ceiro. 

Normalmcnte, tratando-se de paises onde a posigao da moeda 6 estavel, cada 
um dos sucessivos orcamentos que entram em vigencia, pressionam, sempre, para 
cima, o teto de todas as despesas previstas. E esse fato tern duas causas princi- 
pals: a primeira e que, embora em ritmo quase imperceptivel, as chamadas 
moedas estaveis tambem estao em processo continuo de perda de substancia; a 
segunda causa e que, tanto a expansao vegetativa dos servigos, como a incorpo- 
ragao de t^cnicas novas que vai sendo feita, visando a um melhor rendimento 
sao, tambem, invaridveis fatores de elevagao de gastos. 

O fendmeno adquire proporgoes infinitamente maiores em paises onde esteja 
configurada situagao inflacionaria, E, muito em particular, em casos como o do 
Brasil, Pais de escassa ocupagao demografica, economoica e administrativa, onde 
e exigido, por isso mesmo, do respective Govemo, um esforgo constante para a 
implantagao, ampliagao e aperfeigoamento das estruturas que se fazem necessarias 
em todas as areas da vida nacional. 
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O que ocorre na esfera da seguranga, por exemplo, no tocante h montagem 
e h. dinamizacjao da m^quina militar, e bastante ilustrativo. O Brasil 6, como 
sabemos, pals de extenso territdrio, confinando com outros numerosos paises, o 
que implica, obviamente, em possuir um complexo problema de seguranca, que 
se subdivide em tres aspectos bdsicos: 

I — o que diz respeito a ocupagao militar estdtica desse territdrio, com 
a neutralizaQao dos fatores intemos ou extemos que possam ameagd-lo; 

II — o que diz respeito & vigilancia e ^ eventual defesa de uma longa 
e acidentada faixa de fronteiras terrestres; 

III — o que diz respeito h cobertura militar permanente, ao extenso 
literal, bem como, as bacias hidrograficas que interligam o seu territdrio 
ao dos paises vizinhos. 

Sao essas ultimas, justamente as tarefas cuja execugao cabe & Marinha de 
Guerra do Brasil. E, nao sao apenas essas, deve ainda ser dito, porque outras 
responsabilidades, nao vinculadas strictu sensu ao problema militar, recaem, tam- 
bem, sobre o Mlnisterio que superintende a defesa naval do Pais. £ o caso, por 
exemplo, dos estudos oceanogrdficos que promove, das cartas de navegaqao e de 
pesca que elabora, da manutengao e ampliagao que Ihe cabe, de uma rede de 
fardis, de balisamentos e de estagoes de rddio, que servem & seguranga operacional 
da frota mercante, bem como da assistdncia tdcnica prestada, por seus arsenals 
e diques secos, a essa mesma frota. 

O Ministdrio da Marinha, realiza, desse modo, trabalho de alta essencialidade 
para o interesse nacional, e d perfeitamente compreensivel, na Idgica das circuns- 
tancias que passamos em revista, que o custo global desse trabalho suba ao nivel 
constante do presente subanexo do Projeto de Orgamento para 1962. 

Deve, alids, ser observado, que a Camara, achando insuficientes algumas das 
dotagoes que figuravam na Proposta Orgamentdria, aprovou emendas que elevaram 
em Cr$ 828.717.000,00 (oitocentos e vinte e oito milhoes, setecentos e dezessete 
mil cruzeiros) o total de recursos que figurava naquela proposta. Tambdm ao 
Senado caberd, no superior interesse da administragao, promover outros reajusta- 
mentos das dotagoes previstas, de forma a ainda melhor adequaciondrlas ds «igg 
finalidades. 

Opinamos, pois, favoravelmente ao Projeto de Orgamento, para 1962, Anexo 4 
— Poder Executivo — Subanexo 4.17 — Ministdrio da Marinha, bem como ds 
Emendas npa 1 a 16, apresentando as de nps 17 — CP a 24 — CP. 

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

QUADRO I 

Consignagao 
Orgamento 

de 1961 
Cr$ 

Projeto 
da Camara 
para 1962 

Crf 

Dtferenga 
+ on — 

1 — Pessoal Civil   1.854.953.260 4.519.450.000 + 2.664.496.740 
2 — Pessoal Militar   3.835.000.000 8.675.000.000 f 4.840.000.000 
3 — Material de consumo e 

transformagao   2.185.916.000 4.236.916.000 f 2.051.000.000 
4 — Material permanente . 187.086.000 199.586.000 f 12.500.000 
5 — Servigos de terceiros . 217.913.800 363.934.000 f 146.020.200 
6 — Encargos diversos   336.406.000 462.574.000 4- 126.168.000 
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Consignagao 
Orgamento 

de 1961 
Cr$ 

Projeto 
da Camara 
para 1962 

Cr$ 

Diferenga 
+ ou — 

7 — Auxilios e subvengoes 9.924.940 11.800.000 •f 1.875.060 
8 — Inativos   2.382.500.000 4.820.000.000 4- 2.437.500.000 
9 — Pensionistas   161.000.000 180.000.000 + 19.000.000 

10 — Transferencias diversas 50.800.000 51.000.000 +- 200.000 
11 — Servigos em regime es- 

pecial de financiamento 722.430,000 834.795.000 + 112.365.000 
12 — Obras   672.670.000 1.017.100.000 f 344.430.000 
13 — Equipamentos e insta- 

lagoes   327.000.000 426.000.000 •f 99.000.000 
14 — Desapropriagao e aqui- 

sigao de imdveis   10.000.000 10.000.000 — 

TOTAL GERAL   12.953.600.000 25.808.155,000 f 12.854.555.000 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publicadas no 
DCN (Segao I), de 28-10-61). 

PARECER N.0 633, DE 1961 
Da Comissao de Finan^as sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127, 

de 1961 (n.0 2.970/61, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 4 — Poder Exe- 
cutivo — Subanexo 4.10 — Ministerio da Aeronautica. 

Relator: Sr. Caspar Velloso 
O presente subanexo do Projeto do Orgamcnto fixa as despesas do Ministerio 

da Aeronautica para o proximo exercicio financeiro, em Cr$ 27.495.840.000,00 
(vinte e sete bilboes, quatrocentos e noventa e cinco milhoes, oitocentos e qua- 
renta mil cruzeiros), apresentando um aumento de Cr$ 12.887 472 500,00 Idoze 
bilboes, oitocentos e oltenta e sete milhoes, quatrocentos e setenta e dots mil e 
quinhentos cruzeiros) sobre as dotagoes consignadas no Orgamento em vigor 
(Quadro I). 

O problema orgamentario do Ministerio da Aeronautica reflete a inclden- 
cia dos mesmos fatores que estao elevando, praticamente, todas as despesas da 
maquina administratlva do Pais. Tomando-se como termo de comparagao os 
recursos que prevalecem no orgamento em vigor, verifica-se que os destinados 
a atender ao pagamento do pessoal civil e militar, em virtude das ultimas revi- 
soes salariais, vieram a significar um acrescimo de Cr$ 9.734.331.320,00 no total 
das verbas consignadas ao Ministerio. 

Vemos, assim, que para manter os diversos servigos daquela Secretarla do 
Estado, em 1962, no mesmo nivel de produtividade alcangado no corrente exer- 
cicio, bem como para assegurar o ritmo de realizagoes que se faz necess&rio, nas 
obras que o Ministerio realiza, por todo o Pais, no ambito de suas atribuigdes, 
foram dados recursos que excederao os do orgamento em vigor apenas em 
Cr$ 3.153.141.180,00 (tres bilboes, cento e cinqiienta e tres -milhoes, cento e 
quarenta e um mil e cento e oitenta cruzeiros). 

Podemos, por diferentes motives, considerar modestos tais recursos. O pri- 
meiro consiste no fato de que a manutengao da estrutura militar, em qualquer 
pais do mundo, exige sempre vultosas quantias para atender ao elevado custo 
dos equipamentos moveis e das construgoes de base, indispensaveis a eficlencla 
de tal estrutura. O segundo, esta na circunstancia especial de que, o material 
aeronautico e dos mais caros, de todos os materials militares, seja pela neces- 
sidade imperiosa de sua renovagao constante, seja por seu alto custo de operagao. 
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Considere-se, tambem, que a industria aeronautica nacional nao supre as 
nossas Forgas A6reas senao de alguns tipos de avioes leves, exigindo, em condi- 
coes cambiais sempre desfavoraveis, grandes compras no exterior. Observe-se, 
outrossim, que a manutengao dos avioes militares do Pais, em servigo, significa 
o consumo, em escala elevada, de um combustivel importado, pago a peso 
de ouro, 

Nao chegassem, esses fatos, para justificar as fortes despesas da Aeron&uti- 
ca, haveria, ainda, os extensos encargos desse Ministerio, na prestagao de 
servigos de transcendental importancia para o Pais, como 6 o caso das linhas 
aereas regulares do Correio Aereo Nacional, do Servigo de Buscas e Salvamento, 
do amparo tecnico e financeiro aos aeroclubes e da ampliagao e manutengao 
da rede de instalagoes de terra, inclusive construgao e pavisnentagao de pistas 
que asseguram a crescente seguranga das rotas aereas era toda a imensa carta 
geografica do Pais, bem como a defesa militar do seu espago a£reo. 

O total dos recursos, atribuidos ao Ministerio da Aeronautica, pela Propos- 
ta Orgamentaria, atingiu a Cr$ 25.748.640.000,00 (vinte e cinco bilboes, setecen- 
tos e quarenta e oito milhoes e seiscentos e quarenta mil cruzeiros), tendo, 
portanto, as emendas aprovadas pela Camara, implicado uma elevagao global 
de Cr$ 1.747.200.000,00 (um bilhao, setecentos e quarenta e sete milhoes e duzen- 
tos mil cruzeiros). E esse trabalho legislative deve prosseguir nesta Casa, com 
a revisao de algumas outras dotagoes, para evitar, exatamente, o apelo sistema- 
tico aos creditos especials no correr do exerciclo, pratica que tan to prejudica o 
equilibrio financeiro do Pals e que, atrav&s da propria elaboragao orgamentaria, 
pode ser tomada desnecessaria. 

Opinamos, assim, favoravelmente ao Projeto de Orgamento, para 1962, 
Anexo 4 — Poder Executive — Subanexo 4.10 — Ministerio da Aeronautica, 
bem como as Emendas n.0s 1 a 93, apresentando as de n.0s 94-CF a 106-CF. 

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

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publlcadas no 
DCN (Segao II), de 28-10-61). 

PARECER N.0 634, DE 1961 
Da Comissao de Finangas sobre o Projeto de Lei da Camara n.0 127, de 

1961 (n.0 2.970/61, na Camara), que estima a Receita e fixa a Despesa 
da Uniao para o exerciclo financeiro de 1962 — Anexo 2 — Poder Legis- 
latlvo — Subanexo 2.01 — Camara dos Deputados. 

Relator: Sr. Fausto Cabral 
O presente subanexo do Projeto de Orgamento flxa as despesas da CUmara 

dos Deputados, para o proximo exerciclo financeiro, em Cr$ 2.453.578.000,00, 
apresentando um aumento de Cr$ 1.273.854.300,00 (hum bilhao, duzentos e setenta 
e tres milhoes, oltocentos e clnqiienta e quatro mil e trezentos cruzeiros) sobre 
as dotagoes consignadas no Orgamento em vigor (Quadro I). 

O quadro em referenda demonstra ter havldo acresclmo, em todas as dota- 
goes, relatlvamente aos recursos consignados, para identicos fins, no orgamento 
deste ano. A elevagao maior, todavia, ocorreu no quantum destinado a atender 
ks despesas com Pessoal Civil, a dlferenga, para mais, atingiu a quase hum bilhao 
de cruzeiros e fol motlvada pelos novos nivels salarials, fixados pela prbprla 
Camara para o seu funclonallsmo, em obedlencla k legislagao vlgente. 

Como 6 de praxe, a Proposta Orgament&rla repetlra, na parte que se refere 
& Camara dos Deputados, o que consta no subanexo do Orgamento para o ano 
corrente. Caberia a propria Camara, com o exato conheclmento das necessldades 
de seus diversos servigos, flxar em outras bases as dotagoes realmente capazes 
de atender k sua eflciente manutengao. E esse trabalho fol felto, atrav6s de 26 
(vinte e sels) emendas, apresentadas quando aquela Casa estudou o subanexo de 
que ora estamos tratando. 
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Algumas dessas emendas foram rejeitadas, algumas aprovadas, e outras tive- 
ram substitutivos, mas, em todo esse demorado e circunstanciado exame, foi bem 
atingida, cremos nos, a meta primordial do processo legislativo, que consiste no 
progressive saneamento da materia examinada, de tudo que possa toma-la viclosa 
e cfissociada de interesse publico. 

Diante da cifra respeitavel que globaliza os recursos atribuidos a Camara no 
Projeto de Orqamento, para 1962, cabem, aqui, duas observagoes. Uma, 6 que 
estamos diante do primeiro projeto de lei de meios, elaborado quando ja possul- 
mos todos nos, parlamentares, perfeito conhecimento do custo de Instalagao e de 
manutengao dos servigos, em Brasilia, o que nao ocorria no ano passado, quando 
entao, nem mesmo o edificio destinado as duas Casas do Congresso estava total- 
mente ocupado. Agora, entretanto, tanto a Camara, como o Senado, corrlgindo 
velhas deficiencias impostas pelas limitagoes materials das antigas sedes que 
ocupavam na Guanabara, ampliaram e aperfeigoaram suas estruturas adminis- 
tratlvas, para atingir, satisfatoriamente, um alto nivel de produgao. 

A outra observagao e que o parlamento, em qualquer pais do mundo, e serapre 
uin 6rg£0 caro. Por toda parte, invariavelmente, assustam-se os analistas de 
gablnetes e os comentaristas de assuntos economicos com a exuberancia, para 
eles sempre exagerada, do custo do funcionamento desse orgao. 

Essa opiniao parte, na verdade, de um falso pressuposto: o de que um govemo 
que nao dispusesse de um orgao legislativo, integrado por cidadaos eleitos pelo 
povo, poderia, poupando alguns recursos, melhor servir ao interesse publico, Ora, 
essa suposigao nao e confirmada pelos exemplos historicos, encontraveis em 
qualquer epoca, e, em se tratando do Brasil, e ate mesmo bastante contraditada 
por fatos, de todos nos conhecidos, que marcaram a nossa historia politica de 
1930 para ca. 

Desse modo, cabe concluir que a importancia despendida por uma nagao com 
o seu Congresso e um verdadeiro investimento, realizado em favor do seu pro- 
gresso politico, social e economico. O carater axiomatico desta tese justifica, sem 
duvida, o aparente excesso das cifras destinadas a esse fim. 

A vista do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de Orgamento, Anexo 
'2 — Poder Legislativo — Subanexo 2.01 — Camara dos Deputados, bem como as 
Emendas n,cs 1 e 2, apresentando a de n.0 3-CF. 

Sala das Comissoes, 26 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presidents 
— Fausto Cabral, Relator — Joaquim Parente, Lopes da Costa — Fernandes 
Tavora — Mem de Sa — Eagenio Barros — Dix-Huit Rosado — Nogucira da 
Gama — Milton Campos. 

QTJADRO I 

Projeto da Camara 
Consignagao Orgamento de 1961 Par^_i962 Dlferenga 

Cr| Cr5 + on — 

1 — Pessoal Civil ......  1.052.118.000 2.031.778.000 + 979.660.000 
2 — Material de consume e 

de transformagao    24.300.000 40.200.000 + 15.900.000 
— Material permanente .. 6.750.000 19.500.000 + 12.750.000 

4 — Servigos de terceiros .. 38.100.000 82.100.000 + 44.000.000 
5.— Encargos diversos ... 51.955.700 257.500.000 + 205.544.300 
6, — Obras     3.500.000 18.500.000 + 15.000.0)00 
7-— Equipamentos e insta- 

■ lagdes   3.000.000 4.000.000 + 1.000.000 

■j Total: 1.179.723.700 2.453.578.000 + 1.273.854.300 
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EMENDA N.0 1 
1.0.00 — Custeio 
1.1.00 — Pessoal Civil 
1.1.15 — Gratiflcagao pelo exerclclo de servigo extraordin&rio 

Inclua-se: 
Cr$ 

3 — Diretoria de Comissoes, para servigos de assessoramento e con- 
tratos; material bibliografico e aparelhamento   1.500.000,00 

Gilberto Marinho — Ruy Falmeira 
EMENDA N.0 2 

2.01 — Camara dos Deputados 
1.0.00 — Custeio .... v f*« 
1.4.00 — Material Permanente 

Inclua-se: 
Cr$ 

Biblioteca da Camara dos Deputados, para aquisigao de maquina 
destinada a reprodugao de fichas bibliograficas e de legislagao   2.500.000,00 

Novais Filho 
EMENDA N,® 3-CF ' r." 

Camara dos Deputados 
1.0.00 — Custeio 
1.6.00 — Encargos Diversos . 
1.6.11 — Selegao, aperfeigoamento e especializagao do pessoal 

Cr? 
1) Despesa com a especializagao e aperfeigoamento dos servido- 

res do quadro da Secretaria no exterior  1.000.000 
Aumente-se para ... •       4.000.000 

PARECER N.® 635, DE 1961 , f ~ ^ 
Da Comissao de Finangas, sobre o Projeto de Lei . da Camara n.® 127, 

de 1961 (n.0 2.970-A, de 1961, na Camara), que estima a Receita e fixa 
a Despesa da Uniao para o exercicio financeiro de 1962 — Anexo 5, Poder 
Judiciario. 

Relator: Sr. Ary Vianna 
O presente anexo do Projeto de Orgamento fixa as despesas dos orgaos do 

Poder Judiciario, para o proximo exercicio financeiro, em Cr$ 3.118.818.791,00, 
apresentando um aumento de Cr$ 1,392.390.581,00 sobre as dotagoes consignadas 
no Orgamento em vigor (Quadras I e n). 

Os quadras anexos demonstram ter havido acresclmo, em todas as dotagoes 
previstas, embora o aumento substancial esteja localizado apenas em uma delas, 
ou seja, a que se destina ao atendimento das despesas referentes ao Pessoal Civil. 
Verificamos que a parcela de recursos consignada para esse fim, no montante de 
Cr$ 1.081.384,332,00, praticamente coincide com o acresclmo existente no global 
das despesas. 

O fato e expllcavel, em face dos reajustamentos salarials ocorridos no servigo 
publico ha alguns meses. E esses mesmos reajustes salariais, motivados pelo de- 
clinlo incessante que se processa no valor aquisitivo da moeda nacional, expli- 
cam, tambem, as pequenas majoragoes existentes nas demais parcelas. 

Examinando a discrimlnagao das despesas previstas, pelos diversos orgaos 
da Justiga, verificamos que o maior reforgo ocorreu nas dotagoes destinadas & 
Justlga do Trabalho e &, Justiga Eleitoral. Este fato esta, obviamente, relaclonado 
com a ampllagao de servigos verificada nos dois referidos setores, tantq no exer- 
cicio anterior como no atual. u..'.. G.v 

Registre-se, ainda, que a Proposta Orgamentaria, base do trabalho da Camara, 
atrlbuiu ao anexo em exame recursos no montante de Cr$ 3.009.163.000,00. Consi- 
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derando insatlsfatorios tais recursos, em varies itens, a outra Casa do Congresso 
aprovou emendas diversas, que aumentaram de Cr$ 109.655.791,00 o teto anterior. 

Mesmo asslm, conslderamos insuficlentes, para os fins objetlvados, varias das 
dotaqoes que figuram no anexo. E, dentro da orientaqao reallsta de que os orqa- 
mentos que traduzem a verdade dos fatos sao, em termos finals, os menos onero- 
sos para o erario publico, achamos convenlente corrlglr o projeto em varlos 
pontos, acolhendo emendas encamlnhadas, a esta Comlssao, pelos senhores Sena- 
dores. 

Oplnamos, asslm, favoravelmente ao Projeto de Orgamento, para 1962, Anexo 
5 — Poder Judiciarlo, bem como as Emendas n.0s 1 a 60. 

Sala das Comlssoes, 26 de outubro de 1961. — Daniel Krieger, Presldente — 
Femandes Tavora, Relator — Joaquira Parents — Milton Campos — Lopes da 
Costa — Eugenio Barros — Irineu Bornhausen — Nogueira da Gama — Dix-Huit 
Rosado — Mem de Sa — Caspar Velloso — Fausto Cunha. 

QUADBO I 

. 10C1 Projeto da Camara Diferenca 
Conslgnagao Orgamento de 1961 J

para m2 + ou "l_ 
Cr$ Cr$ 

1 — Pessoal Civil   
2 — Pessoal Milltar   
3 — Material de Consumo e 

de Transformagao   
4 — Material Permanente .. 
5 — Servlgos de tercelros ... 
6 — Encargos diversos   
7 — Obras    
8 — Equlpamentos e instala- 

goes   
9 — Desapropriagao e equl- 

sigao de imdveis   1.726.428.210 15.000.000 + 15.000.000 

Total geral   2.505.165.791 3.118.818.791 + 1.392.390.581 

QUADRO H 

6^, Pro,;rli,Kf'™r!' ToTi* 1961 — VTj „ 

1 — Supremo Tribunal Fe- 
deral   100.410.410 259.069.000 + 158.658.590 

2 — Tribunal Federal de Re- 
cursos   108.987.940 297.482.000 + 188.514.060 

3 — Justiga Militar   203.633.932 260.340.000 -f 56.701.008 
4 — Justiga Eleitoral   605.565.173 1.029.624.000 -f 424.058.827 
5 — Justiga do Trabalho .. 637.101.275 1.105.171.503 + 468.070.228 
6 — Justiga do Distrito Fe- 

deral   69.744.480 167.132.288 + 97.387.8';8 

TOTAL 1.726.428.210 3.118.818.791 -f 1.392.390.581 

1.423.781.459 2.505.165.791 + 1.081.384.332 
40.000 60.000 + 20.000 

40.742.700 64.553.000 + 23.810.300 
20.599.500 30.627.000 + 10.027.500 
81.243.551 117.768.000 + 36.524.449 

112.511.000 283.695.000 + 171.184.000 
27.230.000 66.760.000 + 39.530.000 

20.280.000 35.190.000 + 14.910.000 

(As emendas a que se refere este parecer acham-se publlcadas no 
DON (Segao II), de 28-10-61). 
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PROJETO DE LEI DO SEN ADO N" 45, DE 1961 
Disp-oe sobre congelamento de pre^os. 

Art. 1.° — Ficam congelados, em todo o Fais, os prsgos do£ seguintes bens de 
consume: 

a) de allmentagao; 
b) de vestuarlo e calcado; 
c) de remddlos; 

Art. 2.° — Picam Igualmente congelados, em todo o Pais, os alugucis de im6- 
veis rurais e urbanos e os pregos de dlversoes publlcas, dos servI$os de transpor- 
tes coletivos, do petroleo e produtos derivados, da maqulnarla e Instrumental 
ngricolas, de tlnturarlas e lavanderias, dos adubos e inseticidas, dos onibus, 
caminhoes, jipes, furgoes e camlonetas. 

Art. 3.° — Os pregos a que se referem os artigos 1.° e 2.°, e que o Poder 
Executivo fixara por decreto, serao os vigorantes a 27 de outubro de 1961, os 
quals serao publlcados em tabelas oficiais, levantadas pela COFAP e pelas 
COAP, com a colaboragao, quando preciso, do IBGE e da Funda?ao Getulio 
Vargas, com base na cotagao das bolsas de valores ou diretamente na contabili- 
dade dos comerclantes e empresdrios. 

Paragrafo unico — Para efetlvagao das medidas constantes deste artlgo as 
entidades nele referldas reallzarao a aferlgao dos pregos nas fontes de produ- 
cao, garantindo-se prego minlmo aos produtos. 

Art. 4.° — O Governo promovera medidas tendentes a fomentar a produgao, 
facilitando o crddito aos agricultores e aos pecuarlstas, a longo prazo e a juros 
modicos, nunca excedentes de 4% (quatro por cento) ao ano, dando prioridade 
ao desenvolvimento das culturas de subsistencla. 

§ 1.° — O Governo provldenclara a construgao, em regime prioritdrio, pelo 
DNER, de rodovlas ligando as regioes de concentragao agropecuarla aos centres 
consumidores. 

Art. 5.° — Serao tambem estlmuladas, na forma prevista no artlgo anterior, 
as industrlas de produtos allmentlclos e farmaceutlcos, calgado e vestudrlo. 

Art. 6.° — O Poder Executivo determinara a constituigao de uma comlssao 
composta de reprssentantes do Servigo Social Rural; Instituto de Colonizagao 
e Imlgragao; Cartelra de Credlto Agricola e Carteira de Credito Industrial do 
Banco do Brasll; Departamento Naclonal de Produgao Animal e Departamento 
Nacional de Produgao Vegetal do Mlnisterlo da Agricultura; IBGE e DNER, a 
qual, dentro de trlnta dias, a contar da vigencia desta lei, elaborara o piano 
diretor das medidas com piemen tares necessarlas a efetivagao do dlsposto na 
presente lei. 

Art. 7.° — Na vigencia desta lei, nao podera haver qualquer majoragao de 
impostos, taxas ou quaisquer tributos, devldos a Unlao, bem como aos servlgos 
concedldos e as entidades paraestatais, os quais ficarao congelados aos n;veis 
de suas vigenclas em 27-10-61. 

Art. 8.° — A violagao da presente lei importara em crime contra a economila 
popular e sera punlda com multa de clnco a cem mil cruzeiros e pena de prlsao 
atd 2 (dois) anos, sem fianga, apllcada contra os infratores atlvos ou passivos. 

Art. 9.° — A Flscallzagao do cumprimento da presente lei, incumbe & COFAP, 
as COAP e a cada consumldor, que, ao denunclar a infragao, deverd comprovar, 
de piano, o prego aquela data e o prego da respectiva compra, aqulsigao ou 
pagamento atual. 

Art. 10 — O dolo dos agentes atlvos ou passivos, serd apreclado pelos respec- 
tlvos Julzos Criminals, aos quals Incumbe a graduagao da pena de prlsao, rever- 
tendo o valor da multa ao Tesouro Nacional, Fundo de Asslstencia Social. 

Art. 11 — Qualquer movlmento ou agltagao de classes, para aumento ou 
elevagao de pregos, salaries ou ordenados, serd punldo pela presente lei, nas 
pessoas dos seus dlrigentes ou responsdveis. 
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Art. 12 — Fleam canceladas tod as as multas fiscais, impostas em processes 
em qualsquer graus ou instancias, quer se encontrem em fase administrativa ou 
judlclarla. Os interessados terao o prazo de 90 dlas para sollcitar, asslm, o 
pagamento de suas divldas de Impostos, taxas ou quaisquer tributes, sem penali- 
dades ou onus, podendo faze-lo ate em 48 parcelas mensais, sem juros, a crlt6rlo 
da autoridade administrativa ou do respective Juizo, atendldas as condlgoes 
economlcas do devedor e o vulto da divlda. 

Paragrafo unico — Qualquer autoridade ou seu agente, que embara?ar as 
soluqoes fiscais previstas neste artigo, fica sujeito as mesmas multas e penas 
prevlstas pelo art. 6.° desta lei. 

Art. 13 — A presente lei vigorara pelo prazo de 12 meses, contados de 27-10-61. 
Art 14 — Revogam-se as dlsposi?6es em contrario. 

Justifica$ao 
O Brasll debate-se em profunda crlse economico-financeira, da qual nao 6 

dado ao Pariamento desconhecer ou ignorar. continuada a elevagao dos presos 
de todas as utilldades, determinada por numerosos fatores, que nao importa aqul 
debater, mas alguns notoriamente conhecidos, incontrolaveis de "per si', e outros 
artificial e, qul?a, propositada ou gananciosamente provocados. Desse descontro- 
le dos pregos resulta a imensa corrida para as elevagoes salarials, que assim 
fazem um "circulo vlcloso" com o qual se estrangula a economla nacional. 
Impoe-se hoje, assim, mats do que antes, ao Pariamento, somadas as suas novas 
responsabilldades na adminlstragao pObllca, cooperar para soluclonar a crlse 
social que amea?a os destlnos da nacionalldade. 

Por outro lado, exlstem mllhares de processes fiscais, sem possivel solugao, 
acarretando prejuizos para os cofres pubHcos, avolumando lnquleta?ao e despesas 
para as classes conservadoras. As instincias adminlstratlvas fiscais e os juizos 
dos Feitos da Fazenda, estao hipertroflados por esse acumulo de processes e 
a?6es. 

Cabe registrar, tambem, que as medidas que se vem adotando relativamente 
ao problema aqul focalizado, nem sempre obtem exlto, porque nao tern havido 
o necess&rio entrosamento entre os dlversos orgaos incumbldos de adota-las. 

A senslbilldade do Congresso Nacional nao Ignora, percebe e pode prever os 
graves sucessos que a fermenta5ao desses problemas economicos, promete acar- 
retar para o Pais, com as mals graves conseqiiencias. Desse modo, que parece 
pratlcavel, Josta e oportuna, al£zn de Imedlatamente urgente e necessaria, a 
fixagao de uma politlca flnanceira que, embora temporarlamente, ponha o 
necessdrlo paradelro ao calamitoso quadra de desvalorlzagao da moeda e avllta- 
mento do poder de compra intemo. — Aid Guimaraes — lino Teixeira — Cunha 
Mello. 

(As Comissoes de Constitnifao e Justl?a, de Economia e de Finangas.) 

PROJETO DE RESOLUgAO N." 49, DE 1961 
Suprime expressao constante do art. 1.° da Resolu^ao n.0 9, de 1960. 

Art. 1.° — fi suprlmlda no art. 1.° da Resolucao n.0 9, de 1960, a expressao: 
"durante os 2 (dols) primeiros anos de exerciclo em Brasilia", passando o citado 
preceito a vigorar por tempo Indeterminado. 

Justiflea^ao 
O presente projeto visa a cstabelecer, no que tange aos dlreitos que sao atri- 

buldos aos servldores do Poder Leglslatlvo, pelo exerciclo em Brasilia, a necessa- 
ria unlfonnldade leglslatlva. 

fi que avisinhando-se a data final de vlgencla da vantagem supra-referida 
(21 de abrll de 1962), parece-nos de todo Justo, dado que nao se extlngulram os 
motlvos determlnantes de sua institulqao, que se coglte de sua prorrogaqao, nos 
termos adotados pela outra Casa do Congresso. 

Sal a das Sessdes, 26 de outubro de 1961. — Cunha Mello — Gilberto Man ah o 
— Argemlro de Figuciredo — Guldo Mondin. 

(A Comissao de Constltui^ao e Justica.) 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta finda a leitura do Expedlente. 
Ha oradores Inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender, por cessao do nobre Senador 

Gllberto Marlnho. 
O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma analise eco- 

nomlca do estado social hrasileiro, na atualldade, tem sido tentada por varios 
estudlosos e parlamentares, atraves da imprensa e da tribuna do Congrasso. 

A Inflagao, tema de preferencia para essa analise, aponta as causas naturals 
do aumento de pregos das mercadorias, dos alugueis de casa e, consequentemente, 
do custo de vlda, contra o qual se debatem todas as classes nesta Nagao. 

A multipllcldade dos meios de pagamentos atraves da esplral emisslonlsta e, 
de outro lado, o desequilibrio da balanga comercial de pagamento isto e, desequi- 
librio produzido pela falta de recursos cambials, sao os motivos mais palpaveis 
a Intellgencia dos menos versados em assuntos economicos, mas que demonstram, 
a sacledade, serem os unicos responsaveis pela grave situagao social que atra- 
vessa o Brasil. 

Tivemos no Governo, ha pouco tempo, um desses homens fortes, em tomo 
de quern os slstemas parecem girar e que, merce das medidas saneadoras no 
campo economico que vinha adotando, acenava com reals possibllldades de 
melhorarmos, de fato, a nossa vlda Intema. Porem, de repente, o Pals perde o 
slstema polltlco-financeiro que vlnha adotando e, atrav6s da reforma parlamen- 
tarista, da adogao do novo Governo, cai nesse estado que consldero marasmatlco, 
de anomalla jurldico-social e politico em o qual estamos, sem consciencla nitida 
do que fazemos nem para onde vamos. 

As lutas de classe ai estao equacionadas no problema social, so esperando 
solugao. Esses antagonlsmos serao um dla ultrapassados, para que surja uma 
sociedade nova, mas 6 forgoso convir que as forgas polltico-democraticas que 
atuam na conjuntura social brasilelra, estao fazendo muito pouco para que essas 
solugoes ideals sejam alcangadas em tempo util, tempo util que 6, evidentemente, 
aquele de se antecipar as medidas catastroficas que possam ser adotadas pela 
sociedade em convulsao. 

fi bem verdade que nos, Congresslstas, nos temos a tido a teses importantes 
e elaborado, sobre as mesmas, projetos de lei, alguns dos quais bem urgentes 
ainda tramltam nas duas Casas do Congresso. Entretanto, somos teoricos das 
boas causas, mas temos a consciencia desoladora de que nos faltam recursos 
economicos para torni-las realldade, porque este Pais esta cheio de leis que 
se nao cumprem. No calenddrlo da Leglslagao Brasilelra, encontramos medidas 
legais da mais absoluta atualldade que estao esquecidas e que, de vez em quando, 
repontam em projetos novos como dispositivos atuais. £ fora de duvida que o 
problema, em si, 6 meramente economlco-social. 

Ontem ouvlmos de um membro desta Casa uma critica sobre a calamltosa 
situagao flnancelra do Brasil, em que levava o seu escalpelo a analise do que 
se chama, no Pais, o piano desenvolvimentista do Governo anterior ao do Sr. 
Janio Quadros, em razao do qual, dizia S. Ex.a o Brasil esta na situagao dificil 
em que se encontra. Entretanto, nos nos perguntamos: e se nao tivesse havido 
aquele surto de desenvolvimentismo; se o Sr. Juscelino Kubitschek nao houvesse 
suscltado no espirlto internacional a possibilldade de investimento de capitals 
neste Pais para as industrlas que ai estao; se o Sr. Juscelino Kubitschek nao 
houvesse empregado recursos flnancelros nas centrals eletricas, como fez em 
Furnas e Tres Marias; se nao houvesse mobillzado recursos para plantar Bra- 
silia, para fazer a Bel6m—Brasilia? E fora de duvida, 6 evidente, porque nosso 
passado de governo bem o demonstra, que aqui de onde falo, neste Planalto Cen- 
tral, o Brasil continuaria a ser aquela vasta regiao inospita, desintegrada da 
unidade geograflca da Patrla, Sao Paulo nao teria uma industria automobilistica 
com relativa autonomia; as possibilidades de recursos eletricos para a industria- 
lizagao do Centro-Oeste, do Nordeste nao exlstlriam. E quero crer que a inflagao 
seria, senao a mesma, quase a mesma. Por conseguinte, temos de compreender, 
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que nao pode faltar apoio, de nenhum brasileiro honesto, a qualquer Governo 
que queira fazer alguma coisa. 

Quanta aos erros que estes cometam por falta de planej amenta, de senso 
economico, de melhor juizo social na aplicagao da receita piiblica, esses males 
sao menos dos govemantes do que da realidade social e humana brasileiras. O 
nosso problema e de educagao. Nao ha no Brasil consciencia civica de cada 
brasileiro responsavel no sentido do reconhecimento das limitagoes de cada um; 
e quase sempre aqueles que se entregam a um trabalho o fazem na inconsciencia 
dos seus resultados e nao raro se surpreendem com esses resultados, bons ou 
maus. 

Parece haver um fatalismo circunstancial a presidir todas as agoes politico- 
sociais neste Paxs. 

A nossa Democracia e fluida, eivada de partidos de circunstanclas, nao de 
partidos de principios e o Brasil, merce de Deus, atravessa tudo isso, como diz 
o povo na sua giria sabia; "vai levando". 

Acredito Sr. Presidente, que as pessoas sao organs de forga natural e de 
forga sobrenatural. Acredito que quando, no Senado da Republica, falamos com 
fe nos destinos do Brasil e estamos aqui a fazer criticas amargas, algum exemplo 
frutificara e a autoridade que nos observe, a imprensa que nos divulga e os 
lares que nos leem atraves da imprensa. que nos ouvem atraves do radio e o 
Brasil inteiro que nos comenta verificarao que os representantes do povo, na 
diversiflcagao de suas mentalidades, de seus conceitos, das suas opinloes ou de 
suas ideologies nos Partidos em que se integram, estao contrlbuindo, estao dando 
de si o maximo para uma evolugao, menos defeituosa, do Estado brasileiro. 

Ha, como outro dia assinalei desta tribuna, um gosto especial uma quase 
mania do brasileiro letrado ou medianamente letrado, pelas formulas juridico- 
politicas, 

Gostamos de proposigoes bem escritas, de discursos bem langados em praga 
publica, de audiencias intencionalmente coloridas no radio ou na televisao; fica- 
mos presos a essas alegorias do espirito muito pouco apercebidos da realidade 
cha, a unica que pode proporcionar o pensamento sao, isto e, a realidade eco- 
nomico-financeira, aquela que garante a subsistencia no lar, aquela que garante 
a educagao dos filhos, aquela que garante o vestir e o morar para que, depols 
de sermos um povo pratico, possamos ser um povo teorico. 

As classes trabalhadoras deste Pais que, com as familias operarias, somam 
milhoes de seres, contemplam uma sociedade cujo luxo se alimenta da mls^ria 
das suas familias. 

Essas classes, Sr. Presidente, felizmente, estao a esperar que a educagao Ihes 
venha dar essa nogao pratica que ouso preconizar no meu discurso. 

O que se ve, nas classes humildes, e o senso economico, e o sentido do 
feijao na panela, do calgado para o escolar, da cartilha para o estudante, do 
medico para a doenga. 

Esses problemas humanos, que estao na consciencia da maloria do povo 
brasileiro, esperam, dos homens publicos deste pais, uma agao decisiva na dis- 
criminagao generalizada da educagao, sem a qual nada poderemos construlr. 

Quando o fiscal do Imposto de Renda — essa figura odiosa — ou o fiscal 
de qualquer imposto, se apresenta ao contribulnte, e recebido como uma esp6cie 
de espantalho, como um agente de opressao do Governo. Entretanto, no dia em 
que ele se transformasse em um educador economico, chamasse o contribulnte 
e Ihe mostrasse as causas dos seus erros, indicando-lhe os remedies; no dia em 
que o medico fosse um educador sanitario, e promovesse a prevengao das doen- 
gas; no dia em que o professor, na escola primaria, se detivesse a enslnar as 
criangas como e que o feijao medra, como e que o arroz se produz; enfim, no 
dia em que cste Pa s tivesse uma consciencia economico-social mais realistica, 
nesse dia, teriamos, necessariamente, dado um passo decislvo para uma economla 
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solida, para um poderio e um futuro que, dai por entao, seriam irrecusaveis a 
nossa Patria. 

Lendo, outro dia, o relatorio do Banco do Brasil, verifiquei que, ha cerca de 
meio s^culo, setenta por cento das exportagoes brasileiras se limitam a tres 
produtos, a um trinomio agricola do qual ate hoje, nao conseguimos sair: cafe, 
cacau e algodao. 

No entanto, quantos produtos nao poderia o Brasil exportar, se se liber- 
tasse desse angustioso problema de cafe, cacau e algodao, cujos pregos no exterior 
balxam cada vez mais, se houvesse consciencia educativa no trato dos problemas 
agricolas? 

Felizmente, estamos saindo dessa fase negra. Ja se sente que o Brasil vai 
mudar; que, de qualquer forma, mudara. Mas nao e merce de ditaduras, nao 
e merce de regimes drasticos, que porventura se apresentem como salvadores da 
Nagao, que isso acontecera; serd merce, simplesmente, da evolugao educativa do 
nosso povo que, bem ou mal, parece, ja se esta processando. 

Outra alegoria, por assim dizer, do espirito brasileiro, e a contradigao entre 
llberdade e autoridade. 

No interior do Pais ve-se muito o homem querer ser cioso da sua liberdade, 
sentir-se dlminuido nela quando nao o cumprimenta o Delegado de Policia, quan- 
do nao pode fazer algo que fere a coletividade e de que ele nan se apercebe. 

Nesse conflito de liberdade e autoridade vai uma longa histbria, que tem 
concorrldo para o atraso da civilizagao brasileira, quando na sociedade moderna 
o conflito que se trava na mente dos povos conscientes e o de liberdade e de 
necessidade. Esse o verdadeiro conflito; sabermos para que somos livres e qual 
a necessidade que sacrifica a nossa liberdade. 

Sr. Presldente, ai se detem a tese trabalhista, isto e, aquela que sacrifica o 
trabalho humano as necessidades da coletividade, aquela que exige que o "eu" 
contribua, cada vez mais, para o "nos"; aquela que nao avilta, que nao humilha, 
que nao diminul quando o homem nao pode ir a uma festa, nao pode divertir-se, 
nao pode usufruir lazeres, mas tem garantido, no seu lar, os meios de subsistencia, 
os meios efetivos de amparo a sua familia. 

Entao esse conflito entre liberdade e necessidade e que deve ser expllcado, em 
palestras atraves do radio, da televisao e da iraprensa, a nossa gente humilde, 
para que esse passo educacional nao perca estimulo e cada vez mais se estude, 
se acelere, se apresse, no sentido de alcangar aquelas metas, ainda tao distantes 
da consciencia plena das possibilldades de cada um e das possibilidades de todos. 

Sr. Presldente, o Brasil esta numa conjuntura dificilima. Falam em estado 
de sitlo, falam em dltadura, falam na queda do regime parlamentarista, mas todos 
esses esquemas estruturais de govemo sao, numa analise fria dos acontecimentos, 
aquilo que menos conta. Fora desse conteiido que ouso versar com as limitagoes 
da minha inteligencia, ou da minha experlencia, (Nao apoiada) mas fora desse 
conteudo, creio que as solugbes nao estarao. Devemos, entao, nos apressar em 
dar ao Pais as solugoes legals para os seus problemas reals. E claro que essas 
solugoes virao a longo prazo. A reforma agraria, cujo projeto tramita nas Comis- 
soes do Congreso Naclonal, a assistencia ao trabalhador ruricola, a lei contra os 
abuses do poder economlco, a nacionalizagao dos bancos, a restrigao das remessas 
de lucro para o exterior, todas estas medidas so demoradamente acudlrao as 
angustias da sociedade brasileira. 

Conviria que, dentro deste mesmo Govemo, deste mesmo sistema parlamenta- 
rista, encontr&ssemos solugoes que fizessem apelos nao so a agao do Governo 
mas tambbm h compreensao e a contribuigao social de todos aqueles que pro- 
movem a usura e a asfixla economica deste pobre povo. 

Quando lemos, nos jornais da reagao que capitalistas do porte deste espe- 
cime da burguesla capitalista brasileira, cujo nome declino porque tenho por 
ele um certo desprezo historlco — o Sr. Ruy Gomes de Almeida Presldente de 
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fato ou de direito perpetuo da veterana Assoclacao Comerclal do Rio de Janeiro, 
quando vejo este tubarao do comercio aparecer na Televlsao do Rio de Janeiro 
ou nas colunas dos jomais para trazer, com uma dialetica que Ihe e facil porque 
se trata de homem instruido, os seus avisos de que a sociedade brasileira nao 
melhorara com leis que disciplinem a remessa de lucros para o exterior, porque 
enquanto o cruzeiro estiver aviltado e justo que os brasllelros levem para o 
exterior o dinheiro que ganharam, ate que o cruzeiro se desavilte; quando vemos 
homens deste tipo, destas responsabilidades no selo do poder economico, vir 
negar, dessa forma, o seu concurso de brasilelro, a sua contribul?ao de braslielro, 
aos apeios desta sociedade famlnta que ai esta, quase que descremos do future 
do Brasil. 

Mas, Sr. Presldente, existe um quase que esta intimamente relacionado com 
a nossa fe de democratas e, particuiarmente, de trabalhlstas, no sentido de que 
as soiuqoes por que clamamos hao de vir, contra a vontade mesmo desses empe- 
demidos cldadaos que manuseiara, a seu talante, atraves de grupoes, grupos, 
grupinhos e grupelhos, todos os recursos economlco-flnancelros deste Pais. 

O Sr. Aid Guimaracs — Permite V. Ex.a um aparte? 

O SB. PAULO FENDER — Com prazer. 

O Sr. Aid Guimaracs — Faz V. Ex.", nesse trecho de seu discurso, critlca seve- 
re, inclusive a lideres do comercio e da industria, aos que se convencionou chamar, 
na linguagem vulgar, de tubaroes, porque exploradores da economla do povo. 
V. Ex.a provavelmente tera razdes para essa afirmativa. De minha parte, confesso 
que tenho uma admlraqao intelectual por esse homem cltado por V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — Estimo que o adjetivo flque ai: Intelectual. 

O Sr. Aid Guimaraes — V. Exa citou uma criatura que de tal sorte vem 
mantendo supremacia no terreno das ideias relatives aos problemas do nosso 
comercio, inclusive no tratamento do comercio exterior do Brasil que, nao quero, 
nesse instante, comungar com o pensamento de V. Ex a e desejaria que o nobre 
Senador desse uma explicagao do que chamou "aversao hlstdrica" por esse homem. 
O termo causou especie aos seus Pares nesta Casa, e, asslm, gostarla que V. Ex.a 

nos desse o seu significado. 

O SR. PAULO FENDER — Muito obrigado ao aparte de V. Ex a Gostarla que 
V. Exa comungasse do meu pensamento na critica que forraulo e e impessoal, 
porque mesmo citando o Sr. Ruy Gomes de Almeida contlnua sempre Impessoal, 
porque ele e o presldente dessa burguesia impiedosa e cruel que combatemos 
desta tribuna em nome do povo brasilelro. 

Quando dlgo que tenho aversao histdrlca por S. S a — alias nao foi bem o 
termo "aversao", empreguei desperzo histdrico — e o desprezo, slmplesmente, 
como desprezo tudo o que nao presta; tudo aquilo que nao concorre para o 
bem, eu desprezo. 

Nao e maniqueismo, nao se trata de dlscutlr o bem ou o mal; trata-se, 
apenas, de ver de que lado esta o bem e desprezar tudo que estiver do lado do 
mal. 

No momento atual da vida brasileira, das suas limitagoes hlstdricas, Isto d, 
das llmltagoes de sua Liberdade dlante da necessidade do povo, deve ser des- 
prezado. 

Dentro desta tese e que desprezo o Sr. Ruy Gomes de Almeida. Nao fago 
restrigoes a sua idoneidade moral, a sua condlgao de homem de sociedade, ou 
mesmo ao seu civismo, no seu modo de entender, como brasilelro; fago, slm, 
restrlgao ao homem de comercio, ao capltao de comercio que, de vez era quando, 
vem a tribuna dos jomais e da televlsao do Rio de Janeiro para contradltar, seja 
de que manelra for, qualquer tese de sentido trabalhlsta, de sentido humano, de 
sentido social que se apresenta para uma solugao que represente sacrlficlos eco- 
nomlco-flnancelros para esses grandes senhores. 
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O Sr. A16 Guimaraes — V. Ex.a M de convir que nao podemos abrir mao do 
comerclo, da industrla, de todos esses fatores que sao tambem a grandeza de 
um povo, E V. Ex.a est4 criticando aspera e severamente aqueles que se constl- 
tuiram lideres das classes produtoras do Pals. 

O SR. PAULO FEJVDER — Nao desejaria, no meu discurso, assumir uma 
poslfao polemica com V. Ex.B 

O Sr. A16 Guimaraes — Nao tenho procuraQao para defender o Sr. Ruy 
Gomes de Almeida. A questao e de tese. E V. Ex.a esta descambando para a 
critlca generallzada; crltlcou um slmbolo do comerclo, na pessoa do Sr. Ruy 
Gomes de Almeida; e Inddstrla e comerclo sao forgas construtivas da nossa 
grandeza. 

O SR. PAULO FENDER — Fol incidental e acidentalmente que Ihe cite! o 
nome. Poderia nao ter cltado; ele se dilul na semelhanga infinlta dos outros 
colegas e copartlcipes da burguesla capltalista que explora implacavelmente a 
economia do povo brasileiro. 

Nao desejo, porem, repifco, assumir posl?ao polemica com V. Exa por dois 
motivos; primeiro, porque V. Ex.a suscita polemica onde ela nao cabe. 

O Sr. Aid Guimaraes — Nao tlve essa Intengao. Apenas pretendla esclarecer 
a questao. 

O SR. PAULO FENDER — Nao ha na minha alocugao Intulto de desprezar o 
comerclo, a Industrla, os patroes, sem os quals nao haveria emprego, nem tam- 
pouco de depreclar os empregadores, sem os quals nao haveria trabalhadores. 

O Sr. Aid Guimaraes — Nao tlve essa Impressao, mas a de que o discurso de 
V. Ex.a d, sobretudo, uma critlca. 

O SR. PAULO FENDER — Nao vamos Julgar pelas aparenclas. 
Em segundo lugar, nao desejo a polemica por ser V. Ex.a um dos senadores 

mais llustres e esclarecldos desta Casa, ... 
O Sr. Aid Guimaraes — Bondade de V. Ex.a 

O SR. PAULO FENDER — ... multo vivido nos problemas socials. Pode 
perfeltamente usar da trlbuna para desenvolver essa tese com multo mals brllho 
e acerto do que eu, seu humilde colega. 

O Sr. Aid Guimaraes — Absolutamente! V. Ex.® esta dissertando sobre tese 
que nos empolga. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, quando cite! a impermeabllidade 
de coragao ou de consclencla desses homens que, atualmente, dlscutem com 
pobres bancdrlos, durante sete dlas de intermindvels angiistias, de apreensoes, 
de trauma moral para uma coletlvldade Inteira, por causa de dez por cento de 
aumento nos vencimentos de pobres criaturas, que consomem sua vida curvados 
nos gulches — fixaram-se em quarenta por cento e os bancarlos queriam cin- 
qiienta — fl-lo porque nao 6 posslvel deixar de Ihes reconhecer impledade social! 
E, mals do que impledade social, falta de capacldade para a convivencia social. 

Entao, lembrei-me dos tempos da dltadura, essa dltadura tao malslnada pelos 
democratas que batem no pelto em nome das liberdades indlscriminadas, essa 
dltadura que, na mlnha mocldade, cometl o erro tremendo de combater em praga 
pflbllca. Lembrei-me de Getiillo Vargas, reunlndo os Gomes de Almeida e dlzen- 
do-lhes: — "E preciso que os senhores, alem da contribuigao a previdencia social, 
deem um pouco mals. Vamos fazer o SESI. Vamos fazer o SENAI. Vamos fazer o 
SESC. Vamos fazer o SENAC". E eles davam o seu dinhelro, sem tuglr nem 
muglr, e as obras socials foram feltas. Hoje, eles querem fechar o SESI, o SENAI, 
o SESC e o SENAC, porque acham que nao tern o dever de ser sangrados nos seus 
grandes lucres para contrlbulr para a formagao de operarios ou de comercldrios 
brasllelros ou para a asslstencla suplementar de que carecem certos institutes de 
Previdencia Social. 

O Sr. Femandes Tavora — V. Ex.a da licenga para um aparte? 
O SR. PAULO FENDER — Com muita honra. 
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O Sr. Femandes Tavora — Como V. Ex.a, tamWm combatl a dltadura e 
combatl com todas as for?as de que dlspunha. A unlca dlferenga, hoje, € que 
V. Ex.a esta arrependldo de have-la combatldo e eu alnda nao me arrependl. 

O SR. PAULO FENDER — O process© de arrependlmento, em cada alma, 6 
coisa que pertence a Nosso Senhor Jesus Crlsto! 

O Sr. Fernandes Tavora — Nada tenho a ver com o reino do c6u, no mo- 
mento. (Riso.) 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presldente, jd vou longe na mlnha ora?ao e h4 
outros oradores que desejam usar da palavra. Apenas aventurel-me a uma des- 
pretenslosa anillse da realidade politico-social e economico-financelra do Pais, 
neste momento. 

O Sr. Femandes Tavora — Alias, multo brilhantemente. 
O SR. PAULO FENDER — Multo obrlgado a V. Ex.a 

Acredito que tenha produzido, com as consideracoes que aqui emiti, alguma 
ideia util que contribua para remedlar ou de alguma forma modiflcar a sltua^ao, 
inspirando talvez a alguns dos leglsladores que me ouvem uma medlda de sal- 
vagao. 

Pelo menos, Sr. Presldente, del expansao a, mlnha consclencia de brasllelro, 
numa hora em que os depoimentos sao exlgldos, numa hora em que se nao deve 
calar, porque e a hora das deflnl^oes hlstorlcas por melhores solugoes aos angus- 
tiantes problemas da atualldade brasileira. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. l.0-Secretario. 

fi Udo e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N.® 416, DE 1961 
Sr. Presldente: 
Nos termos do Regimen to Interno, venho requerer a V. Exa sejam sollclta- 

das ao Minlsterio da Industria e do Comercio as seguintes informagoes: 
1°) A transferencia dos escritorios de Propaganda e Expansao Co- 

mercial, no Exterior, como decorrencla do Decreto n.0 50.332, de 10 de 
marQo de 1961, para o Minlsterio das Relagoes Exterlores, trouxe conve- 
nlencla para o intercamblo do Comercio Exterior ou deve ser mantldo o 
regime anterior aquele decreto? 

2.°) Por que motive alnda nao foram designados os Asslstentes Co- 
mercials, materla de competencla prlvatlva do Minlsterio da Industria e 
do Comercio e havendo, como ha, verba no orQamento vlgente? (MTIC, 
verba 10.4.21, cit. art. 12 do Decreto n.0 50.332.) 

3.°) Deve ser mantlda a estrutura anterior ao Decreto n.0 50.332, 
quanto aos paises onde funcionavam os Escritorios, ou deve ser feita nova 
distrlbui?ao? 

Sala das Sessoes, 27 de outubro de 1961. — Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Sobre a mesa, outro requerimento que 

vai ser lido. 
£ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.® 417, DE 1961 
Sr. Presldente: 
Nos termos do art. 211, letra n, do Reglmento Interno, requelro dlspensa de 

Intersticlo e prevla dlstribuigao de avulsos para o Projeto de Lei da C^mara 
n.® 133, de 1961, que aprova o Piano Dlretor da SUDENE para o ano de 1961, a 
fim de que figure na Ordem do Dla da sessao seguinte. 

Sala das Sessoes, 27 de outubro de 1961. — Argemiro de Flgueiredo. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tern a palavra o nobre Senador 
Coimbra Bueno. 

O SB. COIMBRA BUENO — Sr. Presldente, e confortador para toda a 
populagao crista do meu Estado o entusiasmo que vem provocando a sagraQao de 
um coestaduano, do nosso tradicional Municipio de Orizona, como Bispo. 

Comlssoes: de honra; de hospedagem; de omamentaijao da area da Catedral; 
de publlcidade; de banquete; da vlagem do novo BispoJi sua cldade natal; e da 
Catedral, congregam as prlncipais autorldades dos tres Poderes constltuidos e 
membros representativos da sociedade golana. 

Raramente uma festividade despertou e empolgou a alma goiana como esta 
sagraQao; 6 que nos sentimos imensamente honrados por vermos aos 35 anos de 
Idade ser elevado a tao alta dlgnidade da igreja um dos nossos irmaos em Deus. 
Assistlremos a uma concentragao em Goiania de to dor, os Bispos de Goias e altos 
dignat&rlos da Igreja no Pais; e assim reviveremos o espirito religiose de nossa 
gente e de nossa terra. 

Evidenclaremos a verdade de nossa populaQao, na sua quase totalldade cato- 
lica, ordelra, tolerante, compreensiva, mas conscia de sua tradigao de amor a 
Deus e de impermeabilldade a penetraQao de ideologias estranhas que renegam 
o Criador. Mostraremos a nossos visitantes, e nos mesmos nos deteremos, na 
contemplagao de Goiania, legitima e inconteste aflrmaQao do que fizemos a 
sombra da cruz e do que somos capazes de fazer para o bem-estar e progres- 
so de nosso povo, na busca Incessante e ascendente da melhoria de nexssas condi- 
Qoes de vida, de justiga social, de melhor distribuigao da riqueza e bem-estar 
para todos. 

Foi com a ti em nossos destines sagrados, forjada em nossas almas pelo 
espirito rellgloso de nossos antepassados que depots de Goiania e com base nela 
promovemos Brasilia, tambem milagre da vontade, determinagao e capacidade, 
ja agora, de todo o povo brasileiro. 

O Sr. Fernandes Tavora — Pennite V. Ex.a um aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO — Pois nao. 
O Sr. Fernandes Tavora — Na comparagao entre a fundagao de Goiania e de 

Brasilia, Goiania ganha a palma com giande vanlagem, porque foi construida 
apenas com o trabalho ordenado e coordenado do Govemo goiano, que conse- 
guiu, com os prdprlos recursos, torna-la, dentro de poucos anos, uma cldade 
admiravel, porque Goiania e realmente uma das cidades mais lindas que conhe- 
qo, e V. Ex.a sabe que conbego um bocado de mundo. Assim, os goianos devem 
ter real e justificado orgulho, por haverem erguido em poucos anos, com seus 
prcprios recursos, uma das cidades mais belas do mundo. 

O SR. COIMBRA BUENO — Muito agradego o aparte de V. Ex.a, que tern 
o grande valor de um testemunho real, porque V. Ex.a sempre se interessou 
por todos os assuntos referentes a Brasilia e acompanhou sua construgao, como 
acompanhou a de Goiania, podendo, assim, emitir de catedra sua opiniao a 
rcspeito do desenvolvimento dessas duas grandes cidades. 

O Sr. Fernandes Tavora — Pelo menos e o que sinto e julgo acertado. 

O SK. COIMBRA BUENO — A opiniao de V. Ex.a e grandemente honrosa 
para todos os goianos. 

Estamos, assim, vencendo as eta.pas cruciais da. evolugao de uma populagao 
predestinada a construlr a primeira e grande Nagao do Hemisferio Sul. Tudo 
isso nos o fizemos por nos mesmos, com nossas prdprias ideias, credos, recursos 
e agao. E nao sera agora que iremos admltir que vistam nossas cidades — como 
Goiania e Brasilia, estas grandes conquistas nossas e de nossos antepassados, 
que alcangamos sob a invocagao e protegao de Deus — com roupagens de outras 
rapagens, onde sufocaram e mergulharam a alma humana na cegueira e 
grosseria de um materialismo escravizante, felizmente ciclico como todas as 
tiranias e ja com sinais visiveis de sua infalivel transitoriedade e letal 
desagregagao. 
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Evidencia-se ser uma preocupagao constante, de uma maioria oportunista, 
estranha e importuna, querer fazer de nossa querida e multo catolica Goiinia 
uma cidade estrangeira e comunizada. 

£ ofensa que nao podemos tolerar e saibam, quantos se iludem pelas 
aparencias e exploragoes habilidosas, que somos e continuaremos sempre uma 
cidade crista, como convem a mais nova e progressista das Capitals de Estados 
deste Brasil que e a maior Nagao catolica da atualidade. Goiania 6 espiritual, 
e Deus. Eis tudo. Eis a verdade. Eis a reafirmagao que deviamos a todos os brasi- 
leiros, iludidos por propaganda tendenciosa, descabida e falsa. 

Assim, promovidas por todos os fieis da Arquidiocese de Goiania e do Estado 
de Golas, realizam-se no proximo dia 29 de outubro na Catedral Metropolitana 
as solenidades da Sagragao Episcopal de Sua Excelencia Reverendissima Dom 
Antonio Ribeiro de Olivelra, DD. Bispo Titular de Arindela e Auxlliar do Exce- 
lentissimo e Reverendissimo Sr. Dom Fernando Gomes dos Santos, DD. Arcebispo 
Metropolitano de Goiania. 

Dom Antonio Ribeiro de Oliveira nasceu aos 10 de junho de 1926 em Ori- 
zona, deste Estado. £ filho do casal Jose de Oliveira-Dona Luiza Marcelina de 
Castro. 

Freqiientou inicialmente os seminarios de Mariana e de Silvania, onde 
conscluiu o curso ginasial. No Seminario Central do Ipiranga de Sao Paulo fez 
o curso filosdfico, cursando Teologia no Seminario de Mariana, em Minas Gerais. 

Recebeu a Tonsura Clerical das maos de Dom Emanuel Gomes de Oliveira, 
Arcebispo de Goias, e as ordens menores e maiores, em Mariana. 

Foi ordenado Sacerdote aos 2 de abril de 1949 na Igreja Catedral de Ma- 
riana e celebrou a sua primeira Missa solene aos 5 de junho do mesmo ano, em 
sua terra natal — Orizona. 

Ocupou os cargos de Professor e Secretario da Faculdade de Filosofia de 
Goias, em Goiania, em 1949. Professor e Vice-Reitor do Seminario Santa Cruz 
em Silvania, desde 13 de margo de 1950 ate abril de 1955, quando foi nomeado 
Vigario da Paroquia de Nossa Senhora da Piedade, de Orizona. 

O Sr. Arcebispo Dom Fernando Gomes, reconhecendo os seus meritos e suas 
virtudes, nomeou-o Cura da Se Episcopal de Goiania, Vigario da Paroquia de 
Nossa Senhora Auxiliadora, da Capital, e, posteriormente, Vigarid-Geral da 
Arquidiocese, cargos que vinha desempenhando ate o presente. 

Lerei a seguir, para conhecimento do Senado, o excepcional programa reli- 
giose e social organizado cm Golds, em homenagem a Dom Antonio Ribeiro 
de Oliveira, e que por si so evidencia o excepcional interesse e entuslasmo que 
empolga a todos nos goianos. 

I — PARTE RELIGIOSA 

Triduo solene das Vocagoes Sacerdotais. 
Dia 26 — Pela manha, Santa Missa nas igrejas, matrizes e coldglos. 

A noite, sessao solene na Catedral, as 20 horas. 
1.°) Canto do Credo pelos presentes; 
2.°) Abertura da Sessao pelo Presidente, Dom Abel Ribeiro Camelo, 

DD. Bispo Diocesano de Goids; 
3.°) Canto — Jesu, Salvator Mundl — pelo Coldgio Assungao; 
4.°) Discurso de Saudagao as Autoridades — pelo Dr. Waldir Luiz 

Costa; 
5.°) Canto — Couts D'Offendach — pelo coral do Institute de 

Educagao de Goids; 
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6.°) Conferencia — "A Vocacao Sacerdotal e o problema religiose 
no Brasil", por Dom Jose Newton de Almeida Baptista, DD. Arcebispo 
Metropolitano de Brasilia; 

7.°) Canto — Primavera — pelo Colegio Santo Agostinho; 
8.°) Palavras de encerramento pelo Presidente. 
Dia 27 — Pela manha, Santa Missa nas igrejas, matrizes e colegios. 

A noite, sessao solene na Catedral, as 20 horas. 
1.°) Canto do Credo pelos presentes; 
2.°) Abertura da sessao pelo presidente; 
3.°) Canto — Marcha Triunfal — pelo Externato Sao Jose; 
4.°) Discurso de saudagao as Excelentissimas Familias, pelo Dr. Jos6 

Luiz de Campo Curado; 
5.°) Canto — Lacrime De Fiore — canto pelo Colegio Nossa Senhora 

Auxiliadora de Goiania; 
6.°) Conferencia — "A Vocagao Sacerdotal e a Familia", por Dom 

Jose Lazaro Neves, DD. Bispo Diocesano de Assis; 
7.°) Canto — "Prece a Virgem" — pelo Colegio Nossa Senhora Auxi- 

liadora de Goiania; 
8.°) Palavras de encerramento pelo Presidente. 
Dia 28 — Pela manha, Santa Missa nas Igrejas, matrizes e colegios. 
A noite, sessao solene na Catedral, as 20 horas. 
1.°) Canto do Credo pelos presentes; 
2.°) Abertura da sessao pelo presidente, Dom Jose Lazaro Neves, 

DD. Bispo Diocesano de Assis; 
3.°) Canto — "II Sacerdote" — pelo Colegio Nossa Senhora Auxilia- 

dora, de Silvania; 
4.°) Discurso de saudagao ao Santo Padre, ao Episcopado e ao Clero, 

pelo Dr. Jose Luiz Bittencourt; 
5.°) Canto — "A Ti Louvor" — pelo Colegio Santa Clara; 
6.°) Conferencia — "A Vocagao Sacerdotal e a Obra das Vocagoes 

Sacerdotais", por Dom Orlando Chaves, SDB, DD. Arcebispo de Cuiaba; 
7.°) Canto — "Searas Lourej antes" — pelos Seminaristas de Orizona 

e Silvania; 
8.°) Palavras de encerramento pelo Presidente. 
Dia 29 — As 9 horas — Solene Cerimonial de Sagragao Episcopal 

de S. Ex.a Rev.ma Dom Antonio Rlbeiro de Oliveira, DD. Bispo Titular de 
Arindela e Auxillar de S. Ex.a Rev.^a Dom Fernando Gomes de Santos, 
DD. Arcebispo Metropolitano de Goiania. 

MINISTROS DA CERIM6NIA RELIGIOSA 

Sagrante — Dom Fernando Gomes dos Santos, DD. Arcebispo Me- 
tropolitano de Goiania, 

Consagrantes — Dom Abel Ribeiro Camelo, DD. Bispo de Goias e Dom 
Jos6 Ldzaro Neves, DD. Bispo de Assis. 

Assistente ao S61io — Presbitero Assistente: Mons. Domingos Pinto 
de Figueiredo. 

Diaconos; Mons. Joao Olimpio Pitaluga e Mons. Jose de Sousa Lima. 
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Artigo 22 
No caso de morte de pessoa responsavel, a agao de reparagao prevista nas 

disposi?6es da presente Convengao exerce-se-a contra quem de dlrelto. 

CAP1TULO V 
Aplica^ao da Convencao e Disposigoes Gerais 

Artigo 23 
A presents Convenqao se aplica aos danos previstos no Artigo 1.°, causados no 

territorio de um Estado contratante por uma aeronave matrlculada em outro 
Estado contratante. 

2. Para os fins da presente Convengao, todo navio ou aeronave em alto 
mar e considerado como parte do territorio do Estado onde esteja matrlculado. 

Artigo 24 
A presente Convengao nao se aplica aos danos causados a uma aeronave em 

voo ou as pessoas ou bens a bordo da mesma. 

Artigo 25 
A presente Convengao nao se aplica aos danos na superficie se a responsa- 

bilidade pelos mesmos estiver regulada quer por um contrato entre a pessoa que 
sofreu o dano e o explorador, ou a pessoa que tenha o dlreito de usar a aeronave 
no momento em que produziu o dano, quer pela lei da prote?ao ao trabalhador, 
apllcavel aos contratos de trabalho celebrados entre tals pessoas. 

Artigo 26 
A presente Convengao nao se aplica aos danos causados por aeronaves mili- 

tares, aduaneiras ou de policia. 
Artigo 27 

Os Estados contratantes facllitarao, na medida do possivel, o pagamento das 
Indenlzagoes devidas em virtude das disposigoes da presente Convengao na moeda 
do Estado onde ocorreu o dano. 

Artigo 28 
Se, em um Estado contratante, for necessarlo adotar medidas de carater 

legislative para por em vigor a presente Convengao, o Secretarlo-Geral da Orga- 
nizagao de Aviagao Civil Intemacional delas devera ser informado. 

Artigo 29 
Entre os Estados contratantes que tambem ratificaram a Convengao Inter- 

nacional para a unlficagao de certas regras relatlvas aos danos causados por 
aeronaves a terceiros na superficie, aberta a assinatura em Roma, a 29 de malo 
de 1933, a presente Convengao, desde sua entrada em vigor revoga a referida 
Convengao de Roma. 

Artigo 30 
Para os fins da presente Convengao as expressoes seguintes slgnificam, "pes- 

soa", qualquer pessoa fisica ou juridica, Inclusive o Estado, "Estado con ratante" 
qualquer Estado que tenha ratlficado a Convengao ou a ela aderldo e, no caso 
de demincla ate que esta se tome efetlva: "territorio de um Estado", nao 
somente o territorio metropolitano de um Estado, mas tambem os territories 
cujas relagoes exteriores estejam sob sua responsabllidade, sob reserva das dispo- 
sigoes do Artigo n.0 36. 

CAP1TULO VI 
Disposig&es Finais 

Artigo 31 
A presente Convengao ficara aberta a assinatura de qualquer Estado ate que 

entre em vigor nas condlgoes previstas no Artigo 33. 
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cionario, ou seguiremos a alta sistematica dos pre^os das utilidades, e o Pais 
se encontrara na iminencia de caminhar para o caos. 

Mais uma vez, nesta Casa, ouvi pronunciamentos de homens responsaveis, 
como os nobres Senadores Lima Teixeira, Cunha Mello, Argemiro de Figuelredo 
e tantos e tantos outros. 

O Sr. Pedro Ludovico — Pgqo licen^a para lembrar ao nobre colega que fui 
dos primeiros a falar sobre este assunto aqui, tendo, mesmo, pronunciado, em 
certa ocasiao, discurso violento. 

O SR. AL6 GUIMARAES — V. Ex.a tem razao. Quero acrescentar o nome 
do meu brilhante colega que, por lapso, foi esquecido, o nobre Senador Pedro 
Ludovico. 

Todos, por igual, verberaram a atitude estatica do Governo em face do pro- 
blema, preconizando medidas que viessem a acautelar o interesse publico e pro- 
plciar sosssgo a Nacao. 

Com esse intuito, Sr. Presidente, tive oportunidade de debater com meus 
nobres pares Senadores Lima Teixeira e Cunha Mello aspectos da questao para, 
final, redlgirmos projeto de lei que dlspoe sobre o congelamento de pre?os, que 
passarei a ler antes de envla-lo a Mesa, para conhecimento da Casa. 

O Sr. Pedro Ludovico — Permlte V. Ex.ft um aparte? 

O SR. ALO GUIMARAES — Pois nao. 

O Sr. Pedro Ludovico — O projeto de congelamento a que V. Ex.a se refere 
6 sobre os preijos de generos de primeira necessidade? 

o SR. ALO GUIMARAES — Tambem vestuario, medicamentos, etc. 

O Sr. Lima Teixeira — Refere-se a tudo em geral. 

O Sr. Pedro Ludovico — Acho que este projeto deveria ser muito mais amplo; 
deveria ser no sentido do congelamento de todas as mercadorias, dentro do 
possivel, e sobre sal&rlos e vencimentos inclusive. 

O Sr. Lima Teixeira — V. Ex.B verificara que o projeto abrange tudo Isso. 

O SR. ALO GUIMARAES — Responderei a V. Ex.a nobre Senador Pedro 
Ludovico, informando que o projeto preve o congelamento de preqos em geral, 
de acordo com o que V. Ex.a entende que deva ser, mas com relaQao a salaries 
ha aspectos diferentes, que devem ser previstos por orgaos da administraqao. O 
sal&rlo. por exemplo, e regulado por Interferencla sindlcal, por uma legisla?ao 
trabalhlsta, por circunstiincias outras, e, — acredito — nao pode ser leglslado 
pelo Parlamento. 

Seja como for, o projeto de lei admlte tambem a colaboraqao dos outros 
Senadores. O nosso intento nao 6 estabelecer convicijoes proprlas e Inabaliveis, 
mas aceltar a ajuda de todos para que a proposi?ao fique, tanto quanto possivel, 
perfelta. 

O Sr. Lima Teixeira — Permlte V. Exa um aparte? 

O SR. ALO GUIMARAES — Com muito prazer. 

O Sr. Lima Teixeira — Debatemos realmente esta parte do congelamento dos 
salaries e dos vencimentos. Mas ficou estabelecido pelo Governo os novos niveis 
salarials, sem que houvessem sido atendldos os funcionarios publlcos. 

O SR. ALO GUIMARAES — £ um dos Itens do projeto. 
O Sr. Lima Teixeira — Fazendo-se o congelamento nesta data praticaremos 

uma Injustlfa para com os funcionarios publlcos. Eis a razao por que nao foi 
logo Incluido o congelamento dos vencimentos. 
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O SR. ALO GUIMARAES — Pajsso a ler, Sr. Presidente, o projeto: 
"Dispoe sobre congelamento de pre?os: 
Art. 1.° — Ficam congelados, em todo o PaLs, os preQos dos segulntes 

bens de consume: 
a) de alimentagao; 
b) de vestuario e cabjado; 
c) de remedies ; 
Art. 2.° — Ficam igualmente congelados, em todo o Pais, os alugueres 

de imoveis rurais e urbanos e os pregos de diversoes publicas, dos servigos 
de transportes coletivos, de petroleo e produtos derivados, da maqulnaria 
e instrumental agricola, de tinturarias e lavanderias, dos adubos e inse- 
ticidas, dos onibus, caminhoes, jipes, furgoes e camionetas. 

Art. 3.° — Os pregos a que se referem os arts. 1° e 2°, e que o Poder 
Executive fixara per decreto, serao os vigorantes a 27 de outubro de 
1961, os quais serao publicados em tabelas oficiais, levantadas pela 
COFAP e pelas COAP, com a colaboragao, quando precise do IBGE e da 
Fundacao Getulio Vargas, com base na cotacao das bolsas de valores ou 
diretamente na contabilidade dos comerciantes e emnresarios. 

Paragrafo unico — Para efetivagao das medidas constantes deste 
artigo as entidades nele referidas realizarao a aferigao dos pregos nas 
fontes de produgao, garantindo-se prego minimo aos produtos." 

O interesse foi nao prejudicar o produtor destes elementos basicos de subsis- 
tencia. 

Art. 4.° — O Govemo promoverd medidas tendentes a fomentar a 
produgao, facilitando o credito aos agricultores e aos pecuaristas, a 
longo prazo e a juros modlcos, nunca excedentes de 4% (quatro por 
cento) ao ano, dando prioridade ao desenvolvimento das culturas de 
subslstencia. 

§ 1.° — O Govemo providenciara a construgao, em regime prioritario, 
pelo DNER, de rodovias ligando as regioes de concentragao agropecuaria 
aos centres consumidores. 

Art. 5.° — Serao tambem estimuladas, na forma prevista no artigo 
anterior, as indiistrias de produtos allmenticios e farmaceutlcos, calgado 
e vestuario. 

Art. 6.° — O Poder Executive determinara a constituigao de uma 
comissao composta de representantes do Servigo Social Rural; Institute 
de Colonizagao e Imigragao; Carteira de Credito Agricola e Cartelra de 
Credito Industrial do Banco do Brasil; Departamento Nacional de Pro- 
dugao Animal e Departamento Nacional de Produgao Vegetal do Minis- 
terio da Agricultural IBGE e DNER, a qual, dentro de trinta dlas a 
contar da vigencia desta lei, elaborara o piano diretor das medidas com- 
petentes necessarias a efetivagao do disposto na presente lei. 

Art. 7.° — Na vigencia desta lei, nao podera haver qualquer majora- 
gao de impostos, taxas ou quaisquer tributes, devidos a Unlao, bem como 
aos servigos concedldos e As entidades paraestatals, os quais ficarao 
congelados aos nivels de suas vigencias em 27-10-61. 

Art. 8.° — A violagao da presente lei importara em crime contra a 
economia popular e sera punida com multa de cinco a cem mil cruzeiros 
e pena de prisao ate 2 (dois) anos, sem fianga, aplicada contra os infra- 
tores ativos ou passives. 

Art. 9.° — A fiscalizagao do cumprimento da presente lei, incumbe 
A COFAP, As COAP e a cada consumidor, que ao denunciar a infragao, 
devera comprovar, de piano, o prego Aquela data e o prego da respectiva 
compra, aquisigao ou pagamento atual. 
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Art. 10 — O dolo dos agentes ativos ou passives, sera apreclado pelos 
respectivos Juizos Criminais, aos quais Incumbe a gradua?ao da pena de 
prisao, revertendo o valor da multa ao Tesouro Nacional, Pundo de Assis- 
tencia Social. 

Art. 11 — Qualquer movimento ou agitagao de classes, para aumento 
ou elevagao de pregos, salaries ou ordenados, sera punlda pela presente 
lei, nas pessoas dos seus dirigentes ou responsaveis. 

Art. 12 — Ficam canceladas todas as multas fiscais, impostas em 
processes em qualsquer graus ou instancias, quer se encontrem em fase 
admlnlstrativa ou judiciaria. Os interessados terao o prazo de 90 dlas 
para sollcitar, assim, o pagamento de suas divldas de impostos, taxas ou 
qualsquer tributes, sem penalidade ou onus, podendo fazg-lo ate em 48 
parcelas mensais, sem juros, a criterio da autoridade admlnlstrativa ou 
do respective juizo, atendidas as condigoes economicas do Devedor e o 
vulto da divlda. 

Paragrafo linico — Qualquer autoridade ou seu agente, que embara- 
gar as solugoes fiscais prevlstas neste artigo, fica sujeito as mesmas 
multas e penas prevlstas pelo art. 6.° desta lei. 

Art. 13 — A presente lei vigorara pelo prazo de 12 meses, contados 
de 27-10-61. 

Art. 14 — Revogam-se as disposigoes em contrario. 
O Sr. Pedro Ludovico — Permlte V. Ex.a um aparte? 
O SR. AL5 GUIMARAES — Com multo prazer. 
O Sr. Pedro Ludovico — V. Ex.a nao acha a taxa de juros de 4% ao ano 

dlmlnuta, prlncipalmente agora que os bancarios exigiram 40% de aumento? 
O Sr. Lima Teixeira — Esta taxa se destina tao-somente a investimentos 

agricolas, e nao e possivel ser mais alta. 
O Sr. Pedro Ludovico — Mesmo assim. Atualmente todos os Bancos estao 

fazendo emprestimos a 24% ao ano. 
O Sr. Lima Teixeira — Nao e possivel! 
O SR. ALO GUIMARAES — Nao obstante, o projeto transitara pelas Comis- 

soes t^cnlcas para que receba o aprlmoramento que os nobres Colegas darao ao 
esforgo con junto dos tres Senadores para levar a efeito esse trabalho. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ALO GUIMARAES — Com todo o prazer. 
O Sr. Lima Teixeira — Hd instituigoes no Brasil que financiam a juros ate 

de 2% ao ano. Assim faz o Institute do Agucar e do Alcool para com as Coope- 
rativas que, por sua vez, financiam aos seus associados a 4% ao ano. Esta e a 
manelra de se atender aos interessados, investindo o capital para agrlcultores a 
tals juros. 

O Sr. Pedro Ludovico — Nobre Senador, dei este aparte porque sou homem 
objetlvo. Nao sou banqueiro nem parente de banqueiros, mas sou realista. Esta- 
mos habituado no Brasil a taxas de juros muito elevadas... 

O Sr. Lima Teixeira — O que e um erro. 
O Sr. Pedro Ludovico — e qualquer Banco empresta a 24% ao ano. 

Querer-se agora obrigar os Bancos a emprdstimos a 4%, nao § possivel. 
O Sr. Lima Teixeira — Os Bancos instituirao Carteiras de Credito Agricola. 
O SR. ALO GUIMARAES — Sr. Presidente, nao sao propriamente os Bancos, 

e antes um esforgo que o Govemo vai empreender no sentldo de aumentar a 
Produgao auxlllando-a. 

Prosslgo na leitura, Sr. Presidente, ja agora da justlficagao do projeto: 

Justificagao 
O Brasil debate-se em profunda crise economico-flnanceira, da qual 

nao 6 dado ao Parlamento desconhecer ou ignorar. fi continuada a ele- 
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vagao dos pregos de todas as utilidades, determinada por numerosos 
fatores, que nao importa aqui debater, mas alguns notoriamente conhe- 
cidos. Incontrolaveis de "per si", e outros artificial e, quiga propositada 
ou gananciosamente provocados. Desse descontrole dos pregos resulta a 
imensa corrida para as elevagoes salariais, que assim fazem um "circulo 
vicioso" com o qual se estrangula a economia nacional. Impoe-se hoje, 
assim, mais do que antes, ao Parlamento, somadas as suas novas respon- 
sabOidades na admlnistragao publlca, cooperar para solucionar a crise 
social que ameaga os destines da nacionalldade. 

Por outro lado, existem milhares de processes fiscais, sem possivel 
solugao, acarretando prejuizos para os cofres publlcos, avolumando 
inquletagao e despesas para as classes conservadoras. As instancias 
administrativas fiscais e os juizos dos Feitos da Pazenda, estao hlpertro- 
fiados por esse acumulo de processes e agoes. 

Cabe registrar, tambem, que as medidas que se vem adotando rela- 
tivamente ao problema aqui focalizado, nem sempre obtem exito, porque 
nao tem havido o necessario entrosamento entre os diversos drgaos 
incumbidos de adota-las. 

A sensibilidade do Congresso Nacional nao ignora, percebeu e pode 
prever os graves sucessos que a fermentagao desses problemas economl- 
cos, promete acarretar para o Pais, com as mais graves conseqiiencias. 
Desse modo, que parece praticavel, justa e oportuna, alem de imediata- 
mente urgente e necessaria, a fixagao de uma politica financelra que, 
embora temporariamente, ponha o necessario paradeiro ao calamitoso 
quadro de desvalorizagao da moeda e aviltamento do poder de compra 
interno. — A16 Guimaraes — Lima Teixeira — Cunha Mello. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Esta flnda a hora do expedlente. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussao unica da redagao final do Projeto de Resolugao n.0 38, de 
1961, que suspende a execugao da Lei n.0 53, de 22 de novembro de 1948, 
do Municipio de Santo Angelo, no Estado do Rio Grande do Sul, por ter 
sido julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em decisao 
definitiva. (Redagao ofereclda pela Comissao de Redagao em seu Parecer 
n ° 616, de 1961). 

Em discussao. 
Nao havendo quem faga uso da palavra, encerro a discussao. 
Em votagao a redagao final. 
Os Srs. Senadores que a aprovaxn, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

£ a seguinte: 

ANEXO AO PARECER N.0 616, DE 1961 
Redagao final do Projeto de Resolugao n." 38, de 1961. 

Fago saber que o Senado Federal aprovou e eu, 
termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUCAO N.0 , DE 1961 
Suspende a execugao da Lei n.0 53, de 23 de novembro de 1948, do 

Municipio de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do Sul. 
Art. 1.° — E suspensa a execugao da Lei n.0 53, de 22 de novembro de 1948, 

do Municipio de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do Sul, por inconstituciona- 

i 

, nos 
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lidade, nos termos da decisao definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, 
em 28 de agosto de 1958, no Recurso Extraordindrio n.0 34.189. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposigoes em contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — A materia val a promulgagao. 
Item 2 

Discussao unica do Projeto de Deere to Legislative nP SO, de 1959, ori- 
ginario da Camara dos Deputados (n.0 28, de 1959, na Casa de origem), 
que aprova convengao sobre danos causados a terceiros na superficie por 
aeronaves estrangelras, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS sob n.0s 585, 586 e 587, de 1961, das 
Comissoes de Constituifao e Justiga; de Relagoes Exteriores e de 
Finangas. 

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

(Pausa.) 
Aprovado. 
Vai a Comissao de Redagao. 

E o seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 30, DE 1959 
(NP 28-A, de 1959, na Camara dos Deputados) 

Aprova convengao sobre danos causados a terceiros na superficie por 
aeronaves estrangeiras. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. IP — E aprovada a convengao sobre os danos causados a terceiros, na 

superficie, por aeronaves estrangelras, assinada pelo Brasil em Roma, a 7 de 
outubro de 1952. 

Art. 2P — Este decreto legislative entrara em vigor na data de sua publicagao, 
revogadas as disposigoes em contrario. 

CONVENgAO RELATIVA AOS DANOS CAUSADOS A 
TERCEIROS NA SUPERFICIE POR AERONAVES ESTRANGEIRAS 

Os Estados signatarios da presente Convengao, animados pelo desejo de asse- 
gurar uma Indenizagao equitativa a pessoas que sofram danos causados na super- 
ficie por aeronaves estrangeiras, limltando, ao mesmo tempo, de forma razoavel, 
a extensao das responsabilidades decorrentes desses danos, a fim de nao entravar 
o desenvovimento do transporte aereo intemacional e igualmente convencidos da 
necessidade de unificar, tanto quanto possivel, por meio de uma convengao inter- 
naclonal, os preceitos vigentes nos diversos paises do mundo relativamente as 
responsabilidades decorrentes de tais danos, designaram, para isso, os plenipoten- 
ciarios abaixo asslnados, que, devidamente autorizados, convencionaram as dispo- 
sigoes seguintes: 

CAP1TULO I 

Principios de Responsabilidades 
Artigo IP 

1. Toda pessoa que sofm danos na superficie tern direito a reparagao 
das condigoes flxadas nesta Convengao, desde que prove serem os danos cau- 
sados por uma aeronave em voo, ou por pessoa ou coisa dela caida. Entre- 
tanto, nao ha direito a reparagao se o dano nao for conseqiiencia direta do fato 
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que o produziu, ou se houver resultado apenas da passagem da aeronave pelo 
espago aereo, observadas as regras de circulagao aerea aplicavels. 

2. Para os fins da presente Convengao, sua aeronave e considerada em voo 
desde o momento em que a forga motriz e aplicada para decolar ate o moraento 
em que entra a operagao de pouso. No caso de aeronaves mais leves do que o 
ar, a expressao "em voo" se aplica ao periodo compreendido entre o momento em 
que a aeronave se desprende do solo ate o momento em que nele seja novamente 
amarrada. 

Artigo 2.° 
1. A obrigagao de reparar o dano previsto no artigo primeiro da presente 

Convengao recai sobre o explorador da aeronave. 
2. a) Para os fins da presente Convengao, o explorador e aquele que utiliza 

a aeronave no momento em cue o dono e causado. Entre tan to, comldera-se 
explorador aquele que, tendo conferido direta ou indiretamente a terceiros o 
dlreito de usar a aeronave, se reservou o controle de sua navegagao. 

b) Considera-se que utiliza uma aeronave aquele que dela faz uso, pessoal- 
mente ou por intermedio de seus prepostos no exercicio de suas fungoes, aglndo 
ou nao nos limites de suas atribuigoes. 

3. O proprietario da aeronave inscrito no registro de matricula e conside- 
rado explorador e, como tal, responsavel, a menos que prove, no decorrer da 
agao para determinar sua responsabilidade, ser outra pessoa o explorador e que, 
tanto quanto as regras processuais o permitam, tome as medidas aproprladas para 
traze-la a juizo. 

Artigo 3.° 
Se a pessoa que era o explorador no momento em que os danos foram cau- 

sados nao tivesse o dlreito excluslvo de usar a aeronave por um periodo superior 
a quatorze dlas contados do momento em que se conflgurou o dlreito de usa-la, 
aquele que o conferiu e solidariamente responsavel com o explorador, estando cada 
um deles sujeito as condigoes e limites de responsabilidade previstos na presente 
Convengao. 

Artigo 4.° 
Se uma pessoa se utiliza de uma aeronave sem o consentimento de quem tenha 

dlreito ao controle de sua navegagao, este ultimo, a menos que prove ter tornado 
as medidas necessarias para evitar tal uso, 6 solidariamente responsavel com o 
usuario ilegitimo pelos danos que deem direlto a indenlzagoes nos termos do 
Artigo 1.°, cada um deles tornando-se responsavel nas condigoes e limites previs- 
tos neste convenio. 

Artigo 5.° 
A pessoa que seria responsavel nos termos dos artigos da presente Con- 

vengao nao e obrigada a repavar os danos quo sejam conseqiiencia direta de um 
conflito armado ou de distiirbios civis, ou se foi privada do uso da aeronave por 
ato da autoridade piiblica. 

Artigo 6.° 

1. A pessoa que seria responsavel nos termos da presente Convengao nao 
estara obrigada a reparar os danos se provar terem os mesmos resultado exclu- 
sivamente de culpa da pessoa que os tenha sofrido ou de seus prepostos. Se o 
responsavel provar que os danos foram, em parte, causados por culpa de pessoa 
que os tenha sofrido ou de seus prepostos, a indenizagao devera ser reduzlda na 
medida em que essa culpa tenha contribuido para os danos. Entretanto, nao 
havera lugar para exoneragao ou redugao, se, em caso de culpa de seus prepostos, 
a pessoa que tenha sofrido os danos provar que eles agiram alem dos limites 
de suas atribuigoes. 

2. No caso de agao movida por uma pessoa para indenizagao resultante da 
morte de uma outra pessoa, ou de lesoes que ela tenha sofrido, a culpa desta ou 
de seus prepostos produzlra tambem os efeitos previstos no paragrafo anterior. 
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Artigo 7.° 
Se duas ou mais aeronaves eu voo colidirem ou se em suas evolugoes pertur- 

barem uma a outra o dai rcsultarem danos oue deem direito a indenizagao, nos 
termos do Artigo 1°, ou se duas ou mais aeronaves causarem conjuntamente 
esses danos, cada uma das aeronaves sera considerada como tendo causado o 
dano, e os respectivos exploradores serao conslderados responsaveis nas condigoes 
e limites previstos na presente Convengao. 

Artigo 8.° 
As pessoas mencionadas no paragrafo 3.° do Artigo 2.° e nos Artigos 3.° e 4.° 

podem usar de todos os meios de defesa que cabem ao explorador nos termos da 
presente Convengao. 

Artigo 9.° 
O explorador, o proprietario, qualquer pessoa responsavel nos termos dos 

Artigos 3.° e 4.° ou seus prepostos nao incorrerao em outra responsabilidade em 
relagao aos danos causados por uma aeronave em voo, ou por pessoa ou coisa 
dela caida, alem da expressamente prevlsta na presente Convengao. Esta dispo- 
slgao nao se aplicara a pessoa que tenha intengao deliberada de provocar os 
danos. 

Artigo 10 
Nenhuma das dlsposigoes da presente Convengao afeta a questao de saber 

se a pessoa responsavel, em virtude de suas disposigdes, tem ou nao recurso 
contra qualquer outra pessoa. 

CAPlTULO II 
Extcnsao da Responsabilidade 

Artigo 11 
1. Sob reserva das disposigoes do Artigo 12, o montante da indenizagao 

devida por todos os responsaveis nos termos da presente Convengao, por danos 
que deram direito a indenizagoes nos termos do Artigo 10, nao podera exceder, 
por aeronave e por acidente, de: 

a) 500.000 francos para aeronaves quilogramas e inferior ou igual a 100 qui- 
logramas; 

b) 500.000 francos mais 400 francos por quilograma que exceda de 1.000 
quilogramas para aeronaves cujo peso seja superior a 1.000 quilogramas e inferior 
ou igual a 6.000 quilogramas; 

c) 2.500.000 francos mais 250 francos por quilograma que exceda de 6.000 
quilogramas para aeronaves cujo peso seja superior a 6.000 quilogramas e inferior 
ou igual a 20.000 quilogramas; 

d) 6.000.000 de francos mais 150 francos por quilograma que exceda de 20.000 
quilogramas para aeronaves cujo peso seja superior a 20.000 quilogramas e infe- 
I'ior ou igual a 50.000 quilogramas; 

e) 10.500.000 francos mais 100 francos por quilograma que exceda de 50.000 
quilogramas para aeronaves cujo peso seja superior a 50.000 quilogramas. 

2. A indenizagao em caso de morte ou lesoes nao devera exceder a 500.000 
francos por pessoa morta ou vitimas de lesoes, 

3. Por "peso" entende-se o peso maximo da aeronave autorizado para a deco- 
lagem pelo certificado de navegabilidade, excluidos os efeitos de gas ascencional, 
quando usado. 

4. As somas indicadas em francos no presente Artigo se referem a uma uni- 
dade monet&ria constituida por 65,5 mlligramas de ouro ao titulo de 900 milesimos 
de flno. Essas somas poderao ser convertidas em cada moeda nacional em nume- 
ros redondos. A conversao dessas somas em moedas nacionais que nao a moeda 
ouro se efetuara, no caso de agao judicial, sezundo o valo- ouro dessas moedas 
na data da sentenga ou no caso previsto no Artigo 14, na data de sua distribuigao. 
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Artigo 1Z 

1. Se a pessoa que sofrer os dados provar que estes foram causados por 
aqao ou omlssao deliberada do explorador ou seus prepostos, realizada com a 
intengao de provocar os danos, a responsabilidade do explorador sera ilimitada, 
desde que, no caso da agao ou omissao deliberada dos prepostos, seja igualmente 
provado que estes agiram no exercicio de suas fungoes e dentro do limite de 
suas atribuigoes. 

2. Se uma pessoa se apoderar de uma aeronave lllcitamente e a usar sem 
consentlmento da pessoa que tem o direito de o fazer, sua responsabilidade sera 
ilimitada. 

Artigo 13 
1. Quando, em virtude do disposto nos Artigos 3.° ou 4.°, duas ou mais pes- 

soas sejam responsaveis por um dano, ou quando o proprietario inscrito no regis- 
tro de matricula, sem ser o operador, seja considerado responsavel em virtude do 
disposto no paragrafo 3.° do Artigo 2.°, as pessoas que sofrem danos nao terao 
direito a uma indenizagao total supsrior a indenizagao mais elevada que, em 
virtude do disposto nesta Convengao, poderia recair sobre uma das pessoas res- 
ponsaveis. 

2. Nos casos previstos no Artigo 7.°, a pessoa que sofrer os danos tera direito 
a ser indenizada ate a soma dos limites correspondentes a cada uma das aero- 
naves em questao, mas nenhum explorador sera responsavel por soma que exceda 
os limites aplicaveis as suas aeronaves, a menos que sua responsabilidade seja 
ilimitada, nos termos do Artigo 12. 

Artigo 14 
Quando a importancia total das indenizagoes fixadas exceder o limite da 

responsabilidade aplicavel segundo as disposigoes deste Convenlo, aplicar-se-ao 
as regras seguintes, tendo-se em conta o disposto no paragrafo 2.° do Artigo 11: 

a) se as indenizagoes se referem ao caso de morte ou lesao ou entao somente 
a danos materials, scrao elas reduzidas em proporgao a seus respectlvos mon- 
tantes; 

b) se as indenizagoes se referem tanto ao caso de morte ou lesoes quanto 
a danos materiais, a metade da soma total a ser distribuida se destinara, de 
preferencia, a cobrir as indenizagoes por morte ou lesao e, se for insuficiente, 
devera ser repartida proporcionalmente ao montante respective dos danos em 
questao. O saldo da soma total a ser distribuida sera repartldo proporcionalmente 
entre as indenizagoes relativas a danos materiais e, se for o caso, a parte nao 
coberta das indenizagoes por morte e lesoes. 

CAPlTULO m 
Garantia de Responsabilidade do 

Explorador 
Artigo 15 

1. Os Estados contratantes poderao exigir que a responsabilidade do explo- 
rador de uma aeronave matriculada em outro Estado contratante seja segura- 
da ate os limites de responsabilidade aplicaveis nos termos do_ Artigo 11, pelos 
danos causados em seus territorios, que deem lugar a indenizagao nos termos do 
Artigo 1.°. 

2. a) O seguro sera considerado satisfatorio quando contratado nas condi- 
coes da presente Convengao com um seguro devldamente autorizado, conforme 
as leis do Estado de matricula da aeronave ou do Estado onde o segurador tenha 
seu domicilio ou a sede principal de seu estabelecimento, e cuja solvabilidade 
tenha sido comprovada por um ou outro desses Estados. 

b) Se o seguro tiver sido exigido por um Estado, de conformidade com o 
paragrafo 1° do presente Artigo, e a sentenga final proferlda nesse mesmo 
Estado nao tenha sido cumprlda mediante pagamento na moeda desse Estado, 
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qualquer Estado contratante podera recusar-se a considerar o segurador 
como solvavel, ate que tal pagamento, se requerido, seja efetuado. 

3. Nao obstante o disposto no paragrafo anterior, o Estado sobrevoado pode- 
ra negar-se a considerar satisfatorio o seguro contratado com um segurador que 
para tal nao esteja autorizado em um Estado contratante. 

4. Em lugar do seguro, considerar-se-a satisfatoria qualquer uma das se- 
guintes garantias, const!tuidas de acordo com o disposto no Artigo 17: 

a) um deposito em especie efetuado ou em Caixa publica do Estado contra- 
tante em que a aeronave estiver matriculada, ou num banco autorizado por esse 
mesmo Estado contratante; 

b) uma garantia dada por um banco autorizado para esse fim, cuja solvabi- 
lidade tenha sido verlficada pelo Estado contratante em que estiver matriculada 
a aeronave; 

c) uma garantia do Estado contratante em que estiver matriculada a aero- 
nave, desde que esse Estado se comprometa a nao se prevalecer de imunidades 
de jurisdlgao em caso de litigio concemente a essa garantia. 

5. Sem prejuizo do disposto no paragrafo 6.° do presente Artigo, o Estado 
sobrevoado tambem podera exigir que, aeronave tenha a bordo um certificado 
expedido pelo segurador, atestando que o seguro foi contratado de acordo com 
o disposto na presente Convengao, especificando a pessoa ou pessoas cuja respon- 
sabilidade e garantida por esse seguro, acompanhado de um certificado expedido 
pela autoridade competente do Estado de matricula da aeronave, ou do Estado 
onde o segurador tenha domicilio ou sede principal de seu estabelecimento, 
atestando a solvabilidade do segurador. Se tiver sido dada outra garantia de 
acordo com o paragrafo 4.° do presente Artigo, a autoridade competente do Esta- 
do de matricula da aeronave devera expedir um certificado dessa garantia. 

6. Poderd deixar de ser trazido a bordo da aeronave o certificado a que se 
refere o paragrafo 5.° do presente Artigo se uma cdnia autenticada do mesmo for 
entregue a autoridade competente designada pelo Estado sobrevoado, ou a Orga- 
nizagao de Aviagao Civil Internacional, se esta aceitar o encargo, caso em que 
enviara duplicata da mesma aos Estados contratantes. 

7. a) Se o Estado sobrevoado tiver fundadas razoes para por em duvida a 
solvabilidade do segurador ou do banco que houver dado uma garantia nos 
termos do paragrafo 4.° do presente Artigo, podera exigir provas complementares 
de solvabilidade. Em caso de duvida quanto ao valor dessas provas, a contro- 
versia sera submetida, a pedido de um dos Estados, a um tribunal arbitral, que 
sera o Conselho da Organizagao Civil Internacional ou qualquer outro por acordo 
entre as Partes. 

b) Ate que o referldo tribunal provisorio no Estado sobrevoado. 

8. Qualquer exlgencia em virtude do presente Artigo deverd ser comuni- 
cada ao Secretario-Geral da Organizagao da Aviagao Civil Internacional, que a 
transmitira a todos os Estados contratantes. 

9. Para os fins do presente Artigo, o termo "segurador" se aplica igualmente 
a_um grupo de seguradores e, para os fins do paragrafo 5° deste Artigo, a expres- 
sao "autoridade competente de um Estado" compreende a autoridade competente 
da mais alta subdivlsao politlca desse Estado encarregada de controlar a atividade 
do segurador. 

Artigo 16 
I. Alem dos meios de defesa que cabem ao explorador e dos que se funda- 

rem em falsificagao de documentos, o segurador ou qualquer outra pessoa que, 
nos termos do Artigo 15, tenha garantido a responsabilldade do explorador, so 
poderd opor os segulntes meios de defesa aos pedidos de indenizagao baseados na 
aplicagao deste Convenlo: 

a) que o dano tenha ocorrido depois que o seguro ou garantia tenham deixa- 
do de vigorar, Todavia, se o seguro expirar durante o voo, subsistira ate o pri- 
nielro pouso previsto no piano de voo, mas sem exceder de 24 horas; se a garan- 
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tla cessar de vigorar por outra razao que nao seja a do termino de seu prazo, 
ou da mudanga de explorador, subsistira ate 15 dias apos a notificacao palo segu- 
rador ou fiador a autoridade competente do Estado que certificou a solvabilida- 
de dos mesmos de que a garantia cessou de ser vallda ou ate que se retire o 
certificado exigldo e. em virmde do disposto no paragral'o 5.° do ArtigO' 15, se essa 
retirada ocorrer antes dos 15 dias mencionados; 

b) que o dano tenha ocorrido fora dos limites territorials previstos na ga- 
rantia, salvo se o voo fora desses limites resultar de forga maior, assistencia 
justificada pelas circunstancias ou erro de pilotagem, de operagao ou navega- 
gao. 

2. Se o seguro ou garantia cessarem de vigorar por outras razoes quo nao a 
de expiragao de prazo, o Estado que tiver emitido um certificado previsto no 
paragrafo 5.° do Artigo 15 notificara, tao depressa. quanto possivel, os demais 
Estados contratantes interessados a cessagao dessa garantia. 

3. Quando um certificado de seguro ou de outra garantia for exigido nos 
termos do paragrafo 5.° do Artigo 15, e tenha havido mndanca de explorador 
durante o pericdo de validade da garantia, esta cobrira a responsabilidade do 
novo explorador, de acordo com as disposigoes da presente Convengao, a menos 
que a responsabilidade deste ja esteja coberta por outra garantia ou que esse 
explorador seja um usuario ilegitimo. Todavia, essa prorrogagao de prazo de 
validade nao sera dilatada por mais de 15 dias a partir do momento em que o 
segurador ou fiador haja notificado a autoridade competente do Estado que 
emitlu o certificado de que a garantia cessou de ser valida ou ate que tenha sido 
cancelado o cer;ificado do segurador de que trata o paragrafo 5° do Artigo 15, 
caso isso ocorra antes do dito prazo. 

4. A prorrogagao da validade da garantia prevista no paragrafo 1° deste 
Artigo so se aplicara em beneficio da pessoa que sofreu danos. 

5. Sem prejuizo da agao direta que possa exercer em virtude da legislagao 
aplicavel ao contrato de seguro ou da garantia, a pessoa que sofreu os danos 
podera intentar agao direta contra o segurador ou fiador somente nos casos 
seguintes: 

a) quando a garantia continuar em vigor de acordo com o disposto no para- 
grafo 1.°, (a) e (b), deste artigo; 

b) quando ocorre a falencia do explorador. 
6. No caso de agao direta intentada em virtude da presente Convengao pela 

pessoa que sofreu os danos. o segurador ou qualquer outra pessoa que garanta a 
responsabilidade do explorador nao podera prevalecer-se de nenhuma causa de 
nulidade ou de rescisao retroativa, sxcetuados os msios de defesa previstos no 
paragrafo 1.° deste Artigo. 

7. As disposirdes do presente Artigo nao prejulgam se o segurador ou fiador 
tern direito de recurso contra pessoa. 

Artigo 17 
1. A garantia prestada na forma ore vista no paragrafo ^ 0 do Ariivo 15 

devera se destinar especial e preferenclalmente ao pagamento das indenlzagoes 
devidas em virtude das disposigoes da presente Convengao. 

2. A garantia sera considerada suficiente se, no caso de uma unica aerona- 
ve, o montante for igual aos limites de responsabilidade aplicaveis nos termos 
do artigo 11 e. no caso de explorador de varias aeromves. o se" m.ontan^ *nr 
pelo menos igual ao total dos limites de responsabilidade aplicaveis as aeronaves 
sujeitas aos limites mais elevados. 

3. Tax) logo o explorador tenha sido notificado de uma agao de indenizagao, 
a garantia devera ser elevada ate o total da soma dos montantes: 

a) da garantia exigivel nos termos do paragrafo 2.° do presente Artigo; 
b) da agao de indenizagao, sem que exceda o limite de responsabilidade apli- 

cavel. 
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A garantia assim acrescida devera ser mantida ate que a acao tenha sido 
definitivamente decidida. 

Artigo 18 
As quantias devidas pelo segurador ao explorador nao poderao ser objeto de 

embargo ou de medldas de execugao pelos credores do explorador, ate que 
tenham sido satisfeitas as demandas de tercelros que tenham sofrido danos, nos 
termos da presente Convengao. 

CAPtTULO IV 
Normas Processuais e Prcscrigao de Acoes 

Artigo 19 
Se a pessoa que sofreu o dano nao propuser agao de reparagao contra o 

explorador ou se a este nao notificar de seu pedido de indenizagao no prazo 
de seis meses a contar da data em que acusou o fato que produziu o dano tera 
direito apenas a parte nao distribuida da indenizagao de que o explorador dis- 
ponha, apos terem sido totalmente satisfeitas todas as acoes apresentadas den- 
tro do referido prazo. 

Artigo 20 
1. As agoes previstas nas disposigoes da presente Convengao somente 

poderao ser ihtentadas perante os tribunals do Estado contratante onde ocorreu 
o dano. Entretanto, por acordo entre um ou mais autores e um ou mais defen- 
sores, essas agoes poderao ser intentadas perante os tribunals de qualquer outro 
Estado contratante, sem que esses procedimentos tenham efeito algum sobre os 
dlreltos das pessoas que intentaram agao no Estado contratante onde tenham 
ocorrldo os danos, as partes interessadas, podem, nao obstante, submeter suas 
diferengas a arbitragem, em qualquer dos Estados contratantss. 

2. Os Estados contratantes tomarao todas as medidas necessarias para que 
o defensor e todas as demals partes interessadas sejam notificadas das normas 
processuais adotadas e tenham justa oportunidade de defender devldamente 
seus interesses. 

3. Os Estados contratantes procurarao assegurar, na medida do posslvel, 
que um s6 tribunal decida, em um unico processo, sobre todas as agoes previstas 
no paragrafo 1.° do presents Artigo que se reliram a um mesmo fato. 

4. Quando uma sentenga definitiva tiver sido proferida a revelia pelo tri- 
bunal competente, de acordo com as disposigoes da presente Convengao, e sua 
execugao possa ser efetuada na forma prevista pela lei desse tribunal, apos 
satisfeitas as formalidades previstas pela lei do Estado contratante, ou de qual- 
quer territorio, Estado ou prcvincia parte do referido Estado contra ante no 
qual a execugao seja requerida, essa sentenga tera forga executdria: 

a) no Estado contratante onde a parte condenada tenha seu domicilio ou a 
sede principal de seus negocios; 

b) em qualquer outro Estado contratante onde a parte condenada possua 
bens, caso os bens existentes no Estado previsto na alinea (a) ou naquele Estado 
■sm que haja sido proferida a sentenga nao sejam suficientes para assegurar a 
execugao da sentenga. 

5. Nao obstante o disposto no paragrafo 4° do presente Artigo, a execugao 
da sentenga podera ser negada se o tribunal a que a mesma fol requerida rece- 
ber provas de qualquer das circunstancias seguintes: 

a) a sentenga tenha sido proferida a revelia e o defensor nao tiver tido 
conhecimento da agao intentada em tempo suficiente para contesta-la; 

b) nao tenha sido facultado ao defensor uma justa oportunidade de defender 
devldamente seus interesses; 

c) a sentenga se reflra a um litigio entre as mesmas partes e que ja tenha 
sido objeto de sentenga ou laudo arbitral, o qual, segundo a lei do Es.ado onde 
^ execugao e requerida, seja reconhecido como colsa julgada; 
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d) a sentenga tenha sido obtida por fraude de uma das partes; 
e) a pessoa que requeira a execucao de sentenga nao esteja para tanto quali- 

ficada. 
6. O merito da questao nao podera ser reaberto na agao de execugao inten- 

tada de acordo com o paragrafo 4.° do presents Artigo. 
7. A execugao podera igualmente ser recusada se a sentenga for contraria 

a ordem piibllca do Estado onde a execugao tiver sido requerida. 

8. Se, no processo iniciado de acordo com o paragrafo 4.° do presents Artigo, 
a execugao de uma sentenga for recusada por uma das razoes previstas nas 
alineas (a), (b) ou fd) do paragrafo 5.°, ou do paragrafo 7.° do presente Artigo, 
o autor tera direito de mover uma nova agao peranbe os tribunals do Estado 
onde a execugao foi recusada. 

A sentenga proferida nessa nova agao nao podera concsder uma indenizagao 
que venha elevar a totalidade das indenizagoes a um limite superior aos apllca- 
veis, nos termos da presente Convengao. Nessa nova agao, a sentenga anterior 
nao podera constituir meio de defesa, a nao ser na medida em que tenha sido 
executada. A sentenga anterior delxa de ser executoria a partir do momento em 
que a nova agao tiver sido proposta. 

9. Nao obstante as disposigoss do paragrafo 4 0 do presente Artigo1 o tribunal 
que apreciar o pedido de execugao denegara a execugao de qualquer sentenga 
proferida por tribunal que nao seja do Estado em que ocorreu o dano, enquanto as 
sentengas proferidas nesse ultimo Estado nao tenham sido executadas. 

Denegara igualmente a execugao ate que as sentengas definitivas tenham sido 
proferidas em todas as agoes movidas no Estado onde ocorreu o dano, pelas 
pessoas que tenham observado prazo previsto no Artigo 19, caso o defensor provar 
que o total das indenizagoes que poderiam ser concedidas em tais sentengas exce- 
deriam os llmites de responsabilidade aplicaveis segundo as disposigoes da pre- 
sente Convengao. 

Do mesmo modo, em caso de ag5es movidas no Estado onde o dano ocorreu, 
pelas pessoas que tenham observado o prazo previsto no Artigo 10, esse tribunal 
nao autorizara a execugao antes que as indenizagoes tenham sido reduzidas, 
conforme o disposto no Artigo 14, quando o montante total das indenizagoes exce- 
der o limite de responsabilidade aplicavel. 

10. Quando uma sentenga tornar-se executoria, em virtude das disposigoes 
do presente Artigo, a condsnagao as custas e tambem executoria. Entretanto. o 
tribunal ao qual foi requerida a execugao podera, a pedido da parte condenada, 
limitar o montante da execugao tenha sido concedida. As custas a dez por cento 
da soma cujas custas nao ficam compreendidas dentro dos- limites de responsa- 
bilidade estabelecidas pela presente Convengao. 

11. As indenizagoes fixadas em uma sentenga poderao render o juro maximo 
de quatro por cento ao ano a contar da data da sentenga cuja execugao e deter- 
minada. 

12. Os pedidos de execugao de sentengas previstos no paragrafo 4.° do pre- 
sente Artigo deverao ser requeridos dentro do prazo de cinco anos a partir da 
data em que se tomarem definitivas tais sentengas. 

Artigo 21 

1. As agoes previstas nesta Convengao prescreverao dentro de dnis anos 
contados a partir do dia em que ocorreu o ato que ocasionou os danos. 

2. As causas de suspensao ou interrupgao da prescrigao prevista no para- 
grafo 1° do presente Artigo serao as determinadas pela lei do tribunal que 
conhecer da agao; mas, em qualquer caso, a agao caducara depois de tres anos 
a partir da data em que ocorreu o fato que ocasionou os danos. 
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Ministros do Altar: Diacono Conego Tennyson Jos6 de Oliveira. Sub- 
diacono; Conego Rodolfo Tellman. 

Secretaries dos Consagrantes; Conego Jose Alves Milanez e Conego 
Nestor Maranhao Arzola. 

Secretario do Bispo Eleito: Padre Nelson Rafael Fleury. 
Cerimoniario do Solio: Conego Alberto Jose Mendes. 
Auxlliar: Frel Carlos, OFM e Seminarista Joadir Costa. 
Locutor: Conego Americo Sergio Maia. 
Pregador: Exm.0 e Revm.0 Sr. Dom Helder Camara, DD. Arcebispo 

Auxiliar do Rio de Janeiro. 
Coro: religiosas, seminaristas e alunas dos colegios. 

II — PARTE SOCIAL 

Dia 29 — No Palco das Esmeraldas — As 12 boras: 
Almo?o intimo de recepgao do Ex.mo sr. Governador do Estado, aos 

Senhores Arceblspos e Bispos presentes. 
No Jockey Club de Goias — As 20 boras — Banquete oferecido pela 

Sociedade Goianense ao novo Bispo Auxiliar, com a participaqao das 
Autoridades Religiosas do Clero, do Mundo Oficial, pessoas gradas e re- 
presentantes da Capital e do Estado. 

Dia 30 — No Cine Teatro Goiania — Solene Sessao literario-musical 
de homenagem publica a Dom Antonio Ribeiro de Oliveira. 

Falara em nome do povo o Exm.0 Sr. Helio Seixo de Brito, DD. Prefei- 
to Municipal de Goiania. Pelo Clero goiano, o Rev.mo sr. Conego Alberto 
Jose Mendes, DD. Reitor do Seminario Santa Cruz de Silvania. 

Parte Recreativa: Programa de Arte a cargo do Conservatorio Goiano 
de Miisica da Universidade Federal de Goias, distinta contribuiqao da 
Diretoria, do Corpo Docente e do Corpo Discente desse estabelecimento 
de Ensino Superior. 

Dia 1.° de novembro — Desfile dos colegios locais, a tarde, em home- 
nagem a Dom Antonio Ribeiro de Oliveira. 

Dia 30 de outubro a 11 de novembro — Visita as Paroquias da Capital 
pelo Exm.0 e Revm.0 Sr. Bispo Auxiliar, segundo programa especial de 
cada uma. 

Dia 12 de novembro — em Orizona — Pontifical Solene de Dom An- 
tonio de Oliveira, num reencontro feliz com terra natal. 

Era o que tlnha a dlzer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — Tem a palavra o nobre Senador Aid 
Guimaraes, 

O SR. ALO GUIMARAES — Sr. Presidente, Srs, Senadores, tamo a atengao do 
Senado e da Nagao, neste instante, para tecer algumas consideraqoes sobre o 
momento presente da vida brasileira que vem preocupando, realmente, povo 
« Governo, estabeieccmdo situagao de desespero social, dificuldades peculiares 
de toda a ordem, inclusive a situagao financeira do Pais, com reflexes profun- 
dos na carestia de vida, no aumento de pregos de todas as utilldades. 

Mais de uma vez, nesta tribuna, tive oportunidade de ouvir elementos cre- 
denclados da Casa focalizarem a grave crlse por que passa a vida nacional, pre- 
conizando medidas, anallsando fatos, admitindo solugoes que o Governo devena 
adotar numa atuagao mais dinamica, notadamente, porque 6 um principio aceito 
Por todos os politicos, autoridades, membros do Poder Executive, povo e respo- 
s&veis pela Nagao, de que vivemos uma bora crucial. Ou detemos o ciclo infla- 
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Portugal — Manuel Antonio Femandes. 
L. Jorge Mousinho de Albuquerque Vlana Pedreira. 

Fillpinas — Manuel A. Azate. 
Simeon Roxas. 

SuiQa — Clere. 
Tailandia — Konthi Suphamongkon. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — 
Item 3 

Dlscussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 93, de 1961 
(n.0 2.950, de 1961 na Camara), que autoriza o Poder Executlvo a abrir 
ao Poder Judlclarlo — Tribunals Reglonals do Trabalho e Juntas de Con- 
clllaQao e Julgamento da 2.B 6.a e 8.a Regloes, o crtdlto especial de 
Cr$ 6.661.990,40 para atender as despesas que especlflca, tendo: Pare- 
cer favoravel sob n.0 595, de 1961, da Comlssao de Finangas. 

Em dlscussao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram conservar-se sentados. 

(Pausa). 

Aprovado. 
Val a sanqao. 

£ o seguinte. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 93, DE 1961 
(N.0 2.950-A, de 1961, na Camara) 

Autoriza o Poder Executive a abrir ao Poder Judlclarlo — Tribunals 
Regionais do Trabalho e Juntas de Concillacao e Julgamento da 2.a, 6.a e 
8.a Regloes o credit© especial de Cr$ 6.661.990,40 para atender as despesas 
que especlflca. 

O Congreso Nacional decreta: 
Art. 1.° — fi o Poder Executlvo autorizado a abrir ao Poder Judlclarlo — 

Tribunals Reglonals do Trabalho e Juntas de Conclllacao e Julgamento da 2.a, 6.a 

e 8.a Regloes, o credito especial de Cr$ 6.661.990,40 (sels mllhoes, selscentos e 
sessenta e um mil novecentos e noventa cruzeiros e quarenta centavos), para 
atender as despesas relatlvas ao exerclcio de 1959 a saber: 

2.a Reglao: 
Diarios   40.000,00 
SubstitulQoes   2.000.000,00 
Salario-famllla   286.000,00 
Aluguel ou arrendamento de imoveis. 
JC. J. Santo Andre   120.000,00 
JC. J. Sao Caetano   216.000,00 

6.a Reglao: 

Substltuiqoes   100.000,00 
Salario-famflla   30.000,00 
Ratlficaqao pela partlclpagao em orgao de dellberaqao coletlva  239 .990,40 
Gratlficaqao de representagao   24.000,00 

8.a Reglao: 
Ajuda de Custo   60.000,00 
Diarias   60.000,00 
Substitulqoes   1.396.000,00 
Salarlo-famllia   140.000,00 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publlcaqao revogadas 
as dlsposlgoes em contrario. 
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Item 4 
DLscussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 132, de 1961 

(n.0 4.344, de 1958, na Casa de origem), que rsvoga o art. 1.° da Lei 
n.0 3.932, de 31 de outubro de 1956, no que £e refere aos lotes urbanos 
e rurais da ex-Oolonia Agricola Nacional de Ceres, Estado de Goias (in- 
cluido na Ordem do Dla em vlrtude de dispensa de interstic'o, concedida 
na sessao anterior, a requerimento do Sr. Senador Coimbra Bueno), tendo 
Parecer favoravel, sob n.0 , de 1961, da Comissao de Conetltuigao e 
Justlca. 

Em discussao. 
Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra encerrarei a discussao. 

(Pausa). 
Encerrada. 
Em votacao o projeto. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovado. 

£ o seguinte. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 132, DE 1961 
(N.0 4.334-B, de 1968, na Camara) 

Revoga o art. 1.° da Lei n.® 2.932, de 31 de outubro de 1956, no que 
se refere aos lotes urbanos e rurais da ex-Colonia Agricola Nacional de 
Ceres, Estado de Goias. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.° — fi revogado o art. 1.° da Lei n.0 2.932, de 31 de outubro de 1956, 

no que se refere aos lotes urbanos e rurais de Ceres, Estado de Goias, sede 
da ex-Colonia Agricola Nacional do mesmo nome. 

Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaqao, revogadas as 
dlsposlgoes em contrirlo. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O Projeto vai a sangao. 
Item 5 

Segunda discussao do Projeto de Lei do Senado n.® 36, de 1961, de 
autorla do Sr. Senador Caiado de Castro, que consldera de utllldade pfi- 
bllca a Obra do Estudante Pobre do Col^glo Militar do Rio de Janeiro 
— projeto aprovado em l.a discussao em 17-10-61, tendo 
PARECER FAVORAVEL sob nP 569, de 1961, da Comissao 
— de Constitui^ao e Justi?a. 

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

(Pausa.) 
Aprovado. 
A mat^rla vai a Comissao de Reda?ao. 

£ a seguinte; 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.® 36, DE 1961 
Consldera de utilldade publica a Obra do Estudante Pobre do Coleglo 

Militar do Rio de Janeiro. 
Art. 1.® — fi conslderada de utllidade publica a Obra do Estudante Pobre do 

Col6glo Militar do Rio de Janeiro, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
da Quanabara. 
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Art. 2.° — Esta lei entrara em vigor na data da sua publlcagao. 
Item 6 

Primeira dlscussao do Projeto de Lei do Senado n.0 27, de I960, de 
autorla do Sr. Senador Rui Palmelra, que dlspoe sobre servldores do 
Ministerlo da Educagao e Cultura que percebem pelo Fundo Naclonal do 
Emslno Medlo, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS sob n.06 590, 591 e 592, de 1961, das Comlssoes 
— de Constituigao e Justiga; 
— de Servigo Publico Civil; e 
— de Finangas. 

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

£ o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 27, DE 1960 
Dlspoe sobre servldores do Ministerlo da Educagao e Cultura que 

percebem pelo Fundo Naclonal do Ensino Medlo. 
O Congresso Naclonal decreta: 
Art. 1.° — Nao se Inclul na excegao prevista no paragrafo unlco letra c do 

art. 1° da Lei n.0 3.483, de 8 de dezembro de 1958, o pessoal admltldo ate entao, 
na Divisao de Obras do Departamento de Admlnlstragao do Ministerlo da Edu- 
cagao e Cultura, e que percebiam pelo Fundo Naclonal do Ensino Medlo. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Mello) — O presente projeto voltar^ Ordem 
do Dia para a segunda dlscussao. 

Esgotada a materia em pauta. 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Sr. Presidente, venho recebendo Iniimeros tele- 

gramas e oflcios de Prefeltos e autoridades municipals de quase todos os Estados 
da Federagao brasilelra, nos quais sollcltam a Imediata aprovagao da Emenda 
Constltucional n.0 1, da qual e relator, na Comlssao Especial, o eminente Senador 
Jarbas Maranhao. 

De tal manelra essas autoridades descrevem a verdadelra situagao de penurla 
por que passam suas comunas que nao e sem razao que alguns afirmam que 
determlnados munlclplos — e ja nao me reflro ao Nordeste, mas especlalmente a 
alguns Estados do Sul, a comegar pelo Rio Grande... 

O Sr. Guido Mondin — Gostaria que V. Ex.a acrercer.tasse aas sens as 
centenas de telegramas que tenho sobre mlnha mesa de trabalho a propdslto 
desse problema. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Sei dlsso. 
O Sr. Guido Mondin — Se V. Ex.a me permltlr, direl que a angustla dos nossos 

adminlstradores municipals e multo grande. Sabemos, entretanto, a que se ape- 
gam: os munlclplos alnda estao dlscutlndo seus orgamentos para 1962. As edlll- 
dades contam com a receita produto dessa emenda; conseqiientemente, ha pressa 
na aprovagao dessa proposigao. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Exato. 
O Sr. Guido Mondin — Co mo esta presente aos debates o nosso eminente 

colega Jarbas Maranhao... 
O SB. LIMA TEIXEIRA — Que e um grande munlcipalistal 
O Sr. Guido Mondin — ... embora nao seja multo elegante Interpelar um 

colega, alnda mals quando se trata de um Senador da envergadura de S. Ex.a, 
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nao obstante, quem sabe se abusando da intlmldade que este plendrlo nos ofe- 
rece, eu pudesse solicitar a S. Ex.a que nos dlssesse algo a respelto do andamento 
seu parecer, pois a Inquletagao dos admlnlstradores municipals braslleiros 6 
realmente grande. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Devo dizer a V. Ex.a, nobre Senador Guido Mon- 
din, que quando os municipallstas se referem ao nome de Jarbas Maranhao 6 
para cumula-Io, nao de gentllezas, mas de eloglos por sua atua?ao parlamentar, 
principalmente pelo trabalho pertinaz que S. Exa desenvolveu atraves da Opera- 
(jao Munlciplo, de que fol Inspirador em 1954. 

De maneira que S. Ex.a como nos outros, e o mals empenhado em que essa 
emenda seja rapidamente aprovada. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Nobre Senador Lima Teixeira, desejo apartear 
V. Ex.a 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Com muita honra e prazcr. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Desejo responder ao discurso que V. Exa esta 
proferindo e ao aparte do nobre colega Guido Mondln. Como relator da mat^ria 
que visa alterar o capitulo da dlscrlmlna?ao de rendas da Oonstltuigao Federal 
em favor dos Munlciplos, 4 claro que estou bem atento ao problema. Tenho 
estudado a materla com o caiinho que ela me merece e a atengao que sempre 
dediquel ks reivlndlcagoes munlclpalistas. Espero, tao logo o Senado reabra seus 
trabalhos, passada a semana de recesso que temos pela frente, poder apresentar 
meu parecer na Comlssao Especial. De outro lado, devo ressaltar a necessldade 
de termos presentes, no plendrlo, na proxima semana, pelo menos dols tercos de 
Senadores, de forma a podermos votar a Emenda. S6 asslm lograremos atender 
desde logo, aos anselos generallzados das comunas brasllelras, de melhorar a 
prec^ria sltua^ao financelra em que se encontram. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — E verdade; o pronunclamento nesse sentido 6 
geral. 

O Sr. Jarbas Maranhao — Todas as criticas feitas ao munlcipalismo aos 
problemas de orientagao politico-administrativa dos Municipios, encontram 
razao de ser na panurla financelra e, at6 mesmo a incapacidade' tecnlca re- 
sulta dlsso. ' 

O SR. LIMA TEIXEIRA — E fato. 
O Sr. Jarbas Maranhao - O raenor nivel de orientagao no trato politico- 

adminlstratlvo dos problemas locals, resulta, igualmente, da prec&ria sltuacao 
flnanceira dos Municipios. O que se tern observado 4 que o percentual que cabe 
aos municipios, todo ano decresce, enquanto que aumenta a percentagem da 
Unlao. Asslm, sspero, como municipallsta convicto, que o Senado ao reabrir 
nossos trabalhos na proxima semana vote a Emenda Constituclonal n0 1 Era 
o esclarecimento que desejava dar a V. Ex a e ao prezado e querldo colega 
Senador Guido Mondln. 

O SR. LIMA TEIXEIRA Muito obrigado a V. Ex.a pela excelente manlfes- 
cao. V. Ex.a reaflrma os conceitos emltidos pelos prefeltos que me deram clencla 
da operosldade. da dedlcagao e do interesse do nobre colega para o r&pido an- 
damento da Emenda Constituclonal que estabelece nova dlscriminaQao nas 
rendas 

O Sr. Jarbas Maranhao — Obrigado a V. Ex.a 

O Sr. Guido Mondln — Permlte V. Ex.a outro aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com prazer. 
O Sr. Guido Mondin — AMs, a varies Prefeitos do Rio Grande do Sul que 

me tern solicltado o apressamento na aprecia^ao e votacao da Emenda Constitu- 
clonal n.0 1, tenho dlto que devemos estar tranqiillos, por isso que apesar do 
lespeito que nutro pelos demais Senadores, nao pode ser melhor o Relator indl- 
cado para examlnar a emenda... 
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O Sr. Jarbas Maranhao — Bondade de V. Ex.a 

O Sr. Guido Mondin — ... porque o Senador Jarbas Maranhao estuda ha 
muitos anos o municipalismo, tem varies trabalhos publicados em tomo da 
materia, tem senslbllidade, conhece o drama de nossos adminlstradores munl- 
cipallstas e nos, que tambem ja adminlstramos munlclpios, sabemos quanto e 
angustlante, sem recursos, enfrentar a oplnlao publlca e resolver problemas para 
os quals nao estamos capacltados financeiramente. Assim, para resolver o proble- 
ma e impresclndivel dar os melos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA — Multo obrigado nobre Senador Guldo Mondin. 
Sr. Presidente, a situa5ao de peniirla, de desencanto, de pessimismo que tem 

alcan?ado os Munlclpios brasilelros, e de tal sorte que os Prefeltos se manifes- 
tam atraves memorials, cartas e telegramas remetldos ao Senado de varias 
partes do Pals. De Iniimeros Estados tenho recebido correspondencia nesse sentl- 
do, inclusive, de regioes relativamente ricas como por exemplo do Rio Grande 
do Sul. Diz o Prefelto Alvaro Cunha: 

Exm.0 Sr. 
Lima Telxeira 
DD. Senador da Republlca 
Brasilia 
Encarecemos a V. Ex.a a urgente necessldade da aprovaqao da 

Emenda Constltuclonal n.0 1. 
V. Ex.a estd a par da situagao das Prefeituras. E calanrtosa e hd, 

ameaga de fechamento, como ja ocorreu aqul no Rio Grande do Sul. 
Simplesmente nao pode contlnuar asslm. 

A unlca solugao e aumentar as fontes de rotorno, como e o caso da 
emenda Constltuclonal n.0 1. 

Contamos com V. Ex a para raplda aprovagao desta emenda. 
No ensejo apresentamos os protestos de nosso aprego e admlragao. — 

Alvaro Cunha. 
Vou ler oficio que recebl do Prefelto Municipal de Matao, procedente por- 

tanto de Estado cuja situagao economlca nao se pode comparar com a do Norte 
e Nordeste. 

PREFETTURA MUNICIPAL DE MATAO 
Estado de Sao Paulo 

Oficio n.0 306/61 Matao, 6 de outubro de 1961 

Exm.0 Sr. 
Dr. Lima Telxeira 
DD. Senador da Republlca 
Senado Federal. 
Brasilia — DF. 
Senhor Senador: 
Tramlta por essa nobre Casa emenda constltuclonal modificando a 

discrimlnacao de rendas federals e estaduals em favor dos munlclpios. 
O assunto e de vital Importancia para a sobrevlvencla flnancelra dos 

munlclpios, pois, considerando-se que a participagao dos munlclpios na 
renda total do Pals e de menos de 10% (Indice esse em franco decllnlo); 
que a populagao dos munlclpios do interior 6 da ordem de 70% do total 
da populagao brasileira; que as comunas estao afetos, entre outros, servi- 
gos de agua, esgoto, luz, tslefone, pavimentagao, pontes, ensino, estradas, 
etc. servlgos esses de elevadisslmo custo; verlflca-se que aos munlclpios 
do Interior (oomparando-se o seu Indice de renda com a porcentagem 
da sua populagao) nao e possivel proporclonar aos seus municlpes o mini- 
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mo para o atendimento de suas necessldades mals prementes. Constata 
essa sltuaQao de penurla em que vivem os municipios o fato de os mesmos, 
para a execugao de qualquer dos servigos apontados ou para a aquisi- 
5ao de m^qulna rodovlarla, necessitarem recorrer aos poderes estaduais 
ou federals. 

Assim, para que a integra?ao do municipio na vida brasileira seja 
um fato real; para que ele se transforme de celula teorlca em celula pra- 
tica do progresso nacional, necessita ter intependencia financeira para 
que os seus dirigentes possam, em sua plenitude, exercer a diregao poli- 
tico-admlnlstratlva municipal de acordo com as necessldades e interesse 
da sua populaqao. 

Diante dessa situagao, certo estou de que o nobre Ssnador e Uustre 
patrlclo nao faltara com o seu apolo para a aprovagao da emenda. 

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelencia os meus 
protestos de elevada consideragao e distlnto aprego. — Antonio Natalino 
Artimonte, Prefeito Municipal." 

Este apelo vem de Matao, municipio de um Estado rico. 

Tenho em meu poder, por exemplo, Iniimeros telegramas procedentes da 
Bahia, Sergipe, Alagoas e Fernambuco, todos sobre o mesmo problema. 

O Prefeito de Carangola, Mlnas Gerais, igualmente, faz apelo veemente, 
mostrando a sltuagao de dlflculdades em que se encontra aquele municipio. 

Diz S. Ex.a: 
"Sollclto do eminente companheiro seu Interesse pela aprovagao da 

Emenda Constituclonal n.0 1 sobre nova discrimlnagao de rendas, solu- 
gao compativel em face da urgente necessidade do equilibrio da sltuagao 
financeira do Municipio. Saudagdes." 

O Prefeito de Campos relata, em cores sombrlas, a sltuagao alarmante de 
seu municipio. Dlz S. Ex.B: 

"Urge a aprovagao Imediata da Emenda a Constitulgao n.0 1, tran- 
sitando na Alta Camara, reforgando as rendas municipals, a flm de 
evltar a falencla dos Municipios brasileiros, face aos constantes aumen- 
tos do custo de vlda. Cordials saudagoes. (a) Jose Alves de Azevcdo." 

Do Presldente da Camara Municipal de Quixeramoblm, municipio cearense, 
recebl este telegrama: 

"A Camara Municipal de Quixeramoblm soliclta, encarecidamente, 
de V. Ex.a adotar providenclas no sentido de ser a Emenda Constitu- 
clonal n.0 1 aprovada com urgencia. Soliclta, igualmente, providenclas 
urgentes relatlvas a ampllagao e fortalecimento do SENAM, construgao 
da Casa dos Municipios, em Brasilia, e a crlagao do Banco dos Munici- 
pios. Respeltosas saudagoes." (a) Eliziario Pinheiro." 

De Xlque-Xlque, municipio longinquo do meu Estado, recebl oficio em que 
o Prefeito relata, em cores muito vivas, a sltuagao de pobreza e dlflculdades 
que atravessa a sua comunldade. 

O Prefeito Anibal B. Filho, de Barrelras, dlz em seu oficio: 

"Exm.0 Sr. 
Senador Lima Telxelra 
Senado Federal 
Brasilia — DF. 

Venho em nome do povo do Municipio de Barrelras, sollcltar de V. 
Ex.a o seu valloso apolo, no sentido de ser aprovada alnda este ano a 
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Emenda Constitucional que atribui aos Municipios melhores recursos 
financeiros. 

Como e por todos reconhecido, o progresso dos Municipios redunda 
no desenvolvimento de toda a Naqao e para atingircxn a esse grau, tor- 
na-se necessaria a melhoria de suas rendas, o que em caso contrarlo os 
Municipios nao poderao arcar com as altas responsabilidades que Ihe 

sao atribuidas perante a popula^ao abandonada e desprotegida do inte- 
rior brasileiro. 

Confiante no seu interesse e devotamento pela causa municlpalista, 
apresentamos-lhe os nossos sinceros agradecimentos. — Anibal B. Filho, 
Prefeito." 

Todos estes documentos constituera afirmagao de que se toma necessidade 
inadiavel a aprovagao, pelo Senado Federal, da Emenda Constituclonal n.0 1, 
sobre nova dlscrimina?ao de rendas aos municipios. 

Sr. Presidente, os municipios estavam percebendo um milhao e trezentos mil 
cruzeiros referentes a cota do Imposto de Renda. 

Agora, se aprovarmos a Emenda Constitucional n.0 1, que da nova discrimi- 
nacao as rendas, as Prefeituras flcarao pelo menos com 5 milhoes para as suas 
nece. sidades prementes. 

Tenho em maos um oficlo dirigido pelo Presidente da Associagao Brasilelra 
de Municipios ao Presidente da Republica, no qual dados concretes sao apresen- 
tados. Lerei pequeno trecho desse documento: 

"O quadro que juntamos, cujos dados obtivemos na Fundagao Getu- 
lio Vargas, retrata melhor que palavras o terrivel drama. Antes da Cons- 
titulcao de 1946, o percentual da participaijao dos Municipios na rsnd.i 
total do Pais era superior a 10%. Em 1955, ja havla decrescido para 
6,4% e em 1960 chegamos a 5,3%. E se as rendas da Uniao somarmos as 
emissoss, que sao inegavelmente fonte de receita federal e mals as arre- 
cadagoes dos institutes estimadas para 1960 em 220 bllhoes, teremos os 
municipios do interior com um ridiculo percentual ds 1,7%." 

Essa a sltuagao vexatoria, cheia de angiistia que atravessa os municipios 
brasilelros. Neste instante, dirijo um apelo para que, quanta antes, o Senado 
aprove a Emenda Constitucional n.0 1, que certamente Ira desafogar as comunas 
brasileiras, dando-lhes possibllldades de satisfazer as necessldades prementes 
que enlrentam. 

Estas as declaragoes que desejava fazer, transmitindo o pensamento de inu- 
meros Prefeitos de comunas brasileiras, que aguardam ansiosamente a aprovagao 
dessa Emenda Constitucional. 

O Sr. Aid Guimaraes — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA — Com satlsfagao. 
O Sr. Aid Guimaraes — Quero associar-me em meu nome e no do Senador 

Gaspar Velloso, ao discurso de V. Ex.a Tambem interpretamos o pensamento de 
inumeros Prefeitos do Parana que a nos se tem dirigido, atraves de cartas, tele- 
gramas, apelos, no sentido de que o Senado faga tramitar rapidamente essa 
Emenda Constitucional que estabelecera nova distrlbulgao de renda aos munici- 
pios. : 

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

Sr. Presidente, verifico que interpreto, neste momenta, o pensamento unani- 
me do Senado e, com malor razao, muito mais fortalecido, posso dizer que falo 
como Lider da Maioria. Este e o pensamento geral da Casa, sensivel aos anseios 
dos Municipios brasileiros, cujas dificuldades sao agravadas, cada dia, em vista 
do processo inflacionarlo no Pais. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 
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Durante o discurso do Sr. lima Teixeira, o Sr. Cunha Mello se ausen- 
ta da presidencia, assumindo-a o Sr. GUberto Marinho. 

O SR. PBESIDENTE (Gilberto Marinho) — Nao ha mais oradores inscritos. 
i O Sr. Caiado de Castro — Sr. Presidente, pego a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) — Tem a palavra o nobre Se- 
nador Caiado de Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, na qualidade de represen- 
tante do Estado da Guanabara, desejo manifestar ao Senado o men desacordo 
com as expressdes do nobre Senador Paulo Fender quando declarou seu desprezo 
pelo Sr. Ruy Gomes de Almeida e demais integrantes da Associagao Comercial 
dot Rio de Janeiro. 

Nao sou amigo pessoal do Sr. Ruy Gomes de Almeida, nao me recordo mesmo 
de haver mantldo qualquer contato com S. Ex.a Podemos divergir de algumas de 
suas opinioes mas todos nos, cariocas, devemos reconhecer os extraordinarios 
servigos prestados ao nosso Estado pela Associagao Comercial do Rio de Janei- 
ro que vem mantendo, ha muitos anos, o Sr. Ruy Gomes de Almeida na sua 
presidencia, demonstragao de que se trata de homem operoso, inteligente e 
profundo conhecedor da entidade. 

O Sr. Gilberto Marinho — O nobre orador permite um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Pois nao. 
O Sr. Gilberto Marinho — Nao estava no recinto, na oportunidade em que o 

emlnente Senador Paulo Fender, segundo acabo de saber, teria dirigido acerbas 
criticas ao Sr. Ruy Gomes de Almeida e lamento que agora S. Ex.a nao esteja 
presente para ouvir a defesa que devo fazer, por comezinho senso de justiga, 
daquele ilustre brasileiro. Se outros meritos nao militassem e ele os possui de 
sobejo, em abono do Sr. Ruy Gomes de Almeida, a circunstancia de ser por 
mais uma vez reconduzido por essa notavel instituigao, de autoridade insuscepti- 
vel de controvfelas, que 6 a Associagao Comercial do Rio de Janeiro a sua 
suprema dlregao, j a por si faria prevalecer o pressuposto de respeitabilidade, de 
probidade e de competencia. Mas desejo ainda acentuar, manifestando o meu 
formal antagonismo em relagao ao conceito expresso pelo nobre Senador Paulo 
Fender que o julgo um dos maiores valores, lidimo expoente das classes produ- 
toras da Nagao, com uma extraordinaria yocagao para o servigo publico, culto, 
Inteligente e profundo conhecedor da realidade economica brasileira, sempre a 
servigo da coletividade. Por todos esses titulos, presto-lhe, neste momento, a 
homenagem viva e sincera admiragao que sempre me animam em relagao A 
sua fecunda atuagao na vida publica do Pais, na certeza de que esse 6 o juizo 
que dele forrrta o bom e justiceiro povo carioca. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Agradecido ao aparte do meu prezado amigo 
e colega, Senador Gilberto Marinho, que vem reforgar minhas palavras. 

Jd agora, Sr. Presidente, posso dizer que a Bancada do Estado da Guana- 
bara no Senado manifesta seu desacordo com as expressdes severas usadas 
pelo nobre colega Paulo Fender ao se referir ao Presidente da Associagao Co- 
mercial do Rio de Janeiro e, em geral, aos comerciantes. 

Na minha infancia, estive no Coleglo Militar do Rio de Janeiro e Id, aos doze 
anos de idade, comecei a apreciar e a admirar a obra da Associagao Comercial 
quando, terminada a guerra do Paraguai, ofereceu ao Govemo, area enorme ae 
terreno, localizada no atual Estado da Guanabara, para que nela fosse cons- 
trulda uma escola para a educagao dos orfaos da guerra. 

O Sr. Coimbra Bueno — V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Pois nao. 
O Sr. Coimbra Bueno — Quero tambdm solidarlzar-me com a Banca^ 

carioca nesta demonstragao de aprego ao Presidente da Associagao Comerc 
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do Rio de Janeiro. Conhego de longos anos o Sr. Ruy Gomes de Almeida. Sei do 
seu esforgo, da luta para resolver os problemas basicos da Nagao. Neste mo- 
mento quando todos os brasileiros devem unir sim forgas, nao vamos despre- 
zar homens do trabalho, que mourejam oito, dez e mals boras por dia. Da expe- 
riencia deles podemos tirar conclusoes capazes de solucionar os problemas que 
nos afligem, no momento. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Muito agradecido a V. Ex." 
O Sr. Lima Teixeira — O nobre orador permite um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO — Pois nao. 
O Sr. Lima Teixeira — Tenho a impressao de que o nobre Senador Paulo 

Fender, quando se referiu ao Dr. Ruy Gomes de Almeida, nao fez restrlgao a 
sua honorabilidade, a sua dignidade pessoal ou a sua posigao perante as demais 
entidades de classe. Referia-se, apenas, a sua atuagao como comerclante e ate 
chegou a dizer que, constantemente, S. Ex." usava a televisao para atacar as 
ideias defendidas pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Tenho a impressao que 
situou a questao neste ponto. 

O SR. CAIADO DE CASTRO — Sr. Presidente, concluindo o que ja disse, o 
Sanador Paulo Fender defendeu uma tese, tese brilhante como costuma fazer 
em seus dlscursos, mas a expressao usada contra o Sr. Ruy Gomes de Almeida, 
a quern nao conhego mas que e um homem merecedor de nosso acatamento, 
pela posigao que exerce, e pel as imimeras vezes que vem sendo reeleito para 
o cargo. 

Repito, ja agora na presenga do nobre colega, Senador Paulo Fender, que 
nao sou amigo do Sr. Ruy Gomes de Almeida, nao me recordo de ter mantido 
relagoes pessoals com S. Ex.", mas a bancada carioca reconhece os m6rltos da 
Associagao Comercial e do seu Presidente, do qual podemos divergir, como 
temos divergido muitas vezes. como por exemplo, quando ele faz ataques ao 
meu partido. ao qual tenho sido flel at6 hoje e pretendo se-lo at6 o final da 
minha carreira politica. 

Quls apenas, nestas poucas palavras, manlfestar ao Senado que a expressao 
forte usada pelo nobre Senador Paulo Fender, foi mais uma Imagem que S. Ex." 
utilizou para investir contra os tubaroes. Acho, entretanto, que foi muito severa 
para com o Presidente da Associagao Comercial do Rio de Janeiro, que apesar 
de seus defeitos e dos erros que tem cometido, como todos cometemos, € um bra- 
sileiro que merece nosso respeito pela soma extraordin&ria de servigos que tem 
prestado ao Estado da Guanabara e ao Pais. 

Era o que desejava dizer. (Muito bem! Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Caiado de Castro, o Sr. Gilberto Marinho 
e substitnido na presidencia pelo Sr. Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — Tem a palavra o nobre Senador 
Mem de Sa. 

O SR. MEM DE SA — Sr. Presidente, embora ja se faga tarde, mas tendo 
em vista que nao vamos ter sessoes na proxima semana, nao quero perder a 
oportunidade de deixar, nos Anais do Senado, minha critica e at6 o meu protes- 
to contra a declsao do Sr. Presidente Joao Goulart, em dlas desta semana, a 
respeito da realizagao de concursos nos Institutes de Previdencia. 

Devo dizer, preliminarmente, que estou acompanhando, com a maior 
slmpatla e boa vontade, a atuagao do Sr. Joao Goulart, e aprovelto a oportuni- 
dade para conslgnar o aplauso que S. Ex." mereceu de mim, como de todo o 
Brasil, na grave crise que atravessamos. 

Reconhego ainda, com bastante benevolencia, as imensas dificuldades que 
S. Ex." tem de enfrentar nesse periodo de translgao, dadas as clrcunstdnclas 
realmente extraordinarias que cercaram sua investidura e a mudanga do sistema 
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de Governo. Creio, entretanto, que no caso em referencia, houve exorbitagao 
manifesta na conduta do Sr. Presidente da Republica. 

O fato 6 conhecido pela divulgagao que Ihe deu a imprensa: os Institutes de 
Prevldencia abriram inscrigao para concursos, a fim de preencherem os lugares 
vagos e os ocupados por interinos. Isto foi feito no estrito cumprimento de Lei 
votada pelo Congresso Naclonal e sancionada pelo Sr. Presidente da Republica 
— a Lei de Previdencia Social, que assim determinou de forma expressa. 

Recordo-me, e deixo consignado, que foi autor desse dispositive o eminente 
Senador Lima Teixeira. 

Abertas, portanto, as inscrigoes, os concursos deveriam realizar-se. A eles 
acorreram milhares de candidates do Brasil, e tal foi o interesse que, segundo li, 
somente de taxas de inscriqao foram recolhidos Cr$ 2.900.000.00. 

Os concursos chegaram a ter inicio; um deles se realizou e o segundo, quando 
os candidates se achavam no local da reallzagao das provas, foi intempestlva e 
abusivamente suspense, por ordem do Gabinete Civil da Presidencia da 
Republica. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Pois nao. 

O Sr. Lima Teixeira — Prestarei um esclareclmento a V. Ex.a Ha cerca 
de oito dias, tive ensejo de ir ao Estado da Guanabara, a convite de funcion&rios 
de dlversos Institutes, para ouvlr uma exposiqao dos interinos, a respeito da 
sustaqao dos concursos. Pude, entao, obervar a preocupaqao desses funcionarios. 
Multos tinham oito, nove e at4 dez anos de servigo, como interinos, e o concurso 
chegara de maneira intempestiva, sem tempo para a preparagao necessarla 
daqueles que o enfrentariam, a fim de que pudessem se habilitar a tirar boas 
notas. Assim, pediram que o concurso fosse adiado, a fim de se prepararem conve- 
nientemente para o mesmo. Alem disso, muitos sao pais de familia e nao podlam, 
de uma bora para outra, se preparar convenientemente. Tenho a impressao de 
que o Presidente Joao Goulart agiu no sentido de atender aos justos pedidos que 
Ihe foram feltos. 

O SR. MEM DE SA — Agradego o aparte de V. Ex.* 
Quero, entretanto, frlsar, que ainda nao estava examinando o merito da 

questao. Dlzla, prelimlnarmente, que o Sr. Presidente da Republica nao poderla 
ter obrado como o fez. De acordo com o Ato Adlcional n.0 22, de forma alguma, 
poderia ter autoridade para praticar esse ato. 

Embora sem procedencia, esta-se tomando discutida a competencia do 
Chefe de Estado quanto a nomeagoes. Na doutrina do sistema parlamentar, e 
mesmo em face do Ato Adicional, duvidas nao podem caber. O Presidente nome'ia, 
isto i, assina os decretos, mas a politica e a administragao,   esti dito de* 
forma expressa e indiscutivel no Ato Adicional, — competem ao Conselho de 
Mlnistros. Portanto, mesmo que a questao de nomeagoes deve ser, em boa doutri- 
na, defesa ao Presidente da Republica, — e isto 6 evidente, indiscutivel, — o 
Presidente, nao pode praticar atos de administragao; estes sao da competencia 
exclusiva e privatlva do Conselho de Ministros. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.tt mais um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Oportunamente, darei o aparte a V. Ex.a Portanto, 

fossem quals fossem as razdes dos interinos, tlvessem eles carradas de razoes, 
fosse liqulda e Indiscutivel a sua causa, nao competiria ao Presidente da Repu- 
blica nenhuma medida no caso. Efcsa medlda, se justiga houvesse para ela, teria 
de ser tomada pelo Conselho ou pelo titular da Pasta. 

Concedo, agora, o aparte sollcitado pelo nobre Senador T.ima. Teixeira. 
O Sr. Lima Teixeira — Sel que estou debatendo com um dos parlamentaris- 

tas mais veementes. Sei que V. Ex.a e parlamentarista e nao votou a emenda 
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parlamentarista sob a alega§ao de que a votagao deverla se processar de manel- 
ra diferente, na^) sob pressao da crise em que vlviamos e que procurdvamos 
debelar. Por isso, V. Ex.a se eximiu de votar. Este foi realmente o pensamento 
de V. Ex.a 

O SR. 1VIEM DE SA — Ha equivoco da parte de V. Exa Eu nao estava no 
Brasil, cheguei depols de votado o Ato Adicional. Se aqui estivesse, evidente- 
mente o votaria, porque nao renegaria uma vida de quarenta anos de lutas por 
um ideal. 

O Sr. Lima Teixeira — Pego desculpas pelo meu engano. Entao, foi outro 
nosso colega, parlamentarista, que assim se manifestou; nao admltia se votasse 
a emenda naquela emergencia. Mas, V. Ex a 6 parlamentarista e, por isso, digo 
que esta se criando, no Pais, diflculdades ao Governo com a dualidade de atrl- 
buigoes do Sr. Presidente da Republlca e Primelro-Ministro. Tenho a impressao 
de que estivesse eu no lugar do Sr. Joao Goulart, procederla da mesma maneira 
que S. Ex.a, para atender a certas contingenclas, muitas vezes ocorridas pir 
nao haver facllidade de reunir-se o Gabinete para medidas urgentes. Chegar-se 
a chefe de Estado apenas como figura decorativa, nem o Sr. Joao Goulart o 
admlte nem nos outros o admitimos, a nao ser que se queira, realmente, implan- 
tar o Parlamantarismo puro. Mas, nao foi este o Parlamentarlsmo que votamos. 

O SR. MEM DE SA — Registro a ignorancia do nobre colega em materia 
de slstema Parlamentar de Governo e sigo adlante. 

O Sr. Lima Teixeira — Sempre admirei V. Exa mas, neste particular, nao 
posso concordar com o nobre colega. A ignorancia e de nos ambos. 

O SR. MEM DE SA — Em sistema Parlamentar de Governo V. Ex.a acaba 
de demonstra-Ia, 

O Sr. Lima Teixeira — A ignorancia e de nos ambos, pelo Parlamentarlsmo 
que votamos. /'» ' 

> O SR. MEM DE SA — Nos ambos, nao; eu nao estava no Pais! 
O Sr. Lima Teixeira — Mas, se estivesse, votaria! 
O SR. MEM DE SA — Votaria e sei qual o mecanismo do sistema Parlamentar. 

O Sr. Lima Teixeira — Este nao e o Parlamentarlsmo que votamos. 
O Sr. Paulo Fender — Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. MEM DE SA — Com muito prazer. 

O Sr. Paulo Fender — Tive a honra de debater, no Senado, o "Ato Adicio- 
nal" e de me informar sobre o Parlamentarlsmo que iriamos ado tar. V. Ex.a 

mesmo dlsse que ao Presidente da Republics — esta expresso no "Ato Adicio- 
nal" — compete nomear, mas ao Conselho de Ministros impende a, politica admi- 
nlstrativa. 

O SR. MEM DE SA — A Politica e a Administragao! 

O Sr. Paulo Fender — Os encargos da Politica e da Administragao e mais: a 
responsabilidade da Administragao. 

O SR. MEM DE SA — E exato. 
O Sr. Paulo Fender — Mas V. Ex.a nao desconhece que o Presidente da Repii- 

blica tern a faculdade de nomear. O proprio Prlmeiro-Mlnistro Tancredo Neves 
declarou que, por esse motivo, nosso Parlamentarlsmo era hibrldo. Expressao 
de S. Ex.®, que V. Ex.a deve conhecer. 

O SR. MEM DE SA — Conhego a expressao e conhego o... 
O Sr. Paulo Fender — O hibridismo!?... 
O SR. MEM DE SA — ... nao; conhego o Primeiro-Ministro quo a-sim decla- 

rou!... 
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O Sr. Paulo Fender — Nao estou me detendo aos homens, mas ao fato de 
que o Presidente da Republica tem o direito de nomear. Mas, nao quero crer 
que S. Ex.a tenha dado a ordem diretamente ao Ministro do Trabalho. Esta 
havendo exploraqao em torno. Realmente, a ordem partiu do Palacio do Planalto, 
mas V. Ex.a nao prova que ela nao tenha sido transmitida ao Primeiro- 
Mlnistro que, com ela, houvesse concordado, se foi emanada da Presidencia e 
teve anuencia do 1.°-Ministro. Isto quanto a esta parte, porque, no merito da 
questao, em que V. Ex.a nao entrou, pediria que, mais adiante, me concedesse 
outro aparte. 

O SR. MEM DE SA — Muito agradego o aparte de V. Ex.a 

V. Ex.a mostra, tamb^m, que, como o nobre Senador Lima Teixeira, ainda 
nao se deu ao trabalho de examinar o mecanismo do sistema parlamentar de 
Governo. 

Disse eu, ao comegar a minha oragao, que compreendia as extremas difi- 
culdades do momento que atravessamos. Reconhecia quanto havia de anorma- 
lldade na transigao de sistema para outro e por isso respeitava e considerava 
ate com simpatia a conduta do Presidente da Republica. 

Disse, apos, que a questao de nomeagao esta sendo discutida, por desconhe- 
cimento das pessoas que o fazem, inclusive o Sr. Tancredo Neves que ao afirmar 
o que afirmou provou, so com isso, que nao era a pessoa indicada para ser o 
Primelro-Ministro do Primeiro Gabinete que se instalou no Brasil. 

Mas afirmei que nao querla debater este problema aqui. Estava debatendo 
outro, o da intervengao no problema do concurso. A esse respeito nenhuma duvida 
pode caber. O Sr. Presidente da Republica nao tinha, nao tem e nao pode ter 
competencia para interferir na Administragao, determinando qualquer atd de 
cunho administrativo. 

O emlnente Senador pelo Para pediu-me que provasse que o Presidente da 
Republica, Chefe de Estado, nao tinha dado ordem ao Conselho de Ministros. 

O Sr. Paulo Fender — Nao! Ao Ministro do Trabalho. 
O SR. MEM DE SA — Ou ao Ministro do Trabalho. 
Demonstram, assim, o que acabei de afirmar: S. Ex as nao se aperceberam 

do que e o sistema parlamentar. O Chefe de Estado nao da ordens. 
O Sr. Paulo Fender — E V. Ex.a mesmo quem dlz que o Presidente da Repu- 

blica ordenou a suspensao do concurso. Pego que esclarega como essa ordem 
camlnhou para ser cumprlda. 

O SR. MEM DE SA — V. Ex.a declarou que o Presidente da Republica, pro- 
vavelmente, dera ordem ao Ministro do Trabalho e a determlnagao teria passado 
pelo Conselho de Ministros. 

O Sr. Paulo Fender — Eu nao disse isso! V. Ex.a esta nosmatlco, isto 6, 
V. Ex.a quer fazer-se entender pelo que nao dlz. Eu nao disse absolutamente isso. 
V. Ex.a me permita esclarecer o meu pensamento. Eu disse que a ordem partira 
do Prlmeiro-Minlstro... 

O SR. MEM DE SA — Nao poderia partlr de S. Ex.a 

O Sr. Paulo Fender — ... mas a ordem, o desejo ou a vontade de que isso 
se reallzasse era do Presidente da Republica. 

O SR. MEM DE SA — Nada dlsso poderia partir dele. 
O Sr. Paulo Fender — Ninguem nos prova que S. Ex.a nao podia cumprir 

esse desejo, porque, a meu ver, quem tem direito de nomear, tem direito de inter- 
vlr em atos que implicarao mais tarde, em nomeagao. fi o regime atual. Poder 
ser uma anomalla, e 6 mesmo no regime parlamentar, mas e facultado, no regi- 
me atual, ao Presidente da Republica nomear. Entao o Sr. Presidente da Repu- 
blica teria chamado o Sr. Primeiro-Mlnlstro e feito sentir a S. Ex.a o seu desejo; 
e o Prlmeiro-Minlstro foi quem ordenou com plena anuencia, com o seu 
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referendum, ao ato governamental. Logo o ato e bi-partido, e do Conselho e do 
Presidente da Republica. 

O SR. MEM DE SA — V. Ex.8 diz isso por Imaginar, nao e assim? 
O Sr. Paulo Fender — Ate que V. Ex.8 me prove que assim nao foi. 

O SR. MEM DE SA — Ora, nao tenho provas cabals, apenas li a noticia que 
os jornais publicaram, isto e, que o Chefe do Gabinete da Casa Civil da Presi- 
dencia da Republica, Professor Hermes Lima, mandara para o local onde se rea- 
lizava o concurso ordem para que fosse o mesmo suspense. Isso o que os jornais 
publicaram. 

O Sr. Paulo Fender — Se foi assim, estou de pleno acordo com V. Ex8 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex 8 um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com todo o prazer. 
O Sr. Lima Teixeira — O Presidente da Republica fez muito bem, porque 

quern decidira entre parlamentarismo e presidenciallsmo e o povo. Se o Sr. 
Joao Goulart ficar indiferente, como esta atualmente o Gabinete, o povo nao 
ficara satlsfeito. S. Ex 8 tern que se antecipar ao Gabinete. E esta fazendo muito 
bem! 

O SR. MEM DE SA — O Sr. Joao Goulart pode estar tranqiiilo porque tern o 
apoio do nobre Senador Lima Teixeira. 

Eu digo que, dentro do atual regime, do atual Ato Adicional, S, Ex.8 cometeu 
uma exorbitancia. Foi esta a tese que me trouxe a tribuna: S. Ex.8 nao podia 
ter praticado o ato de suspensao do concurso por intermedio do Chefe do Gabi- 
nete. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.8, que conhsce o oficlo, pode repetir os seus 
termos? 

O SR. MEM DE SA — V. Ex.8 perdoe que eu nao tenho memoria capaz de 
reproduzi-lo. Li-o uma vez so. 

O Sr. Paulo Fender — Nao e questao de ter ou nao memoria, e questao de 
lembrar o fato que corporifica a sua argumentagao. Se o Sr. Hermes Lima disse; 
"De ordem do Sr. Presidente da Republica informo que o concurso esta suspen- 
se" — ai estarei de acordo com V. Ex.8, se o Chefe do Gabinete dissesse; "Comu- 
nico a V. Ex.8 que houve entendimento entre o Presidente e o Primelro-Mlnls- 
tro", ou "Comunlco a V. Ex.8 que o Govemo decldiu sustar o concurso", e nao 
dissesse porque, talvez V. Ex.8 tivesse razao. Dai por que precise saber os termos 
do oficio. 

O SR. MEM DE SA — Perfeitamente. V. Ex.8 nao leu os jornais e nao sabia 
disso. 

O Sr. Paulo Fender — Eu sabia, mas nao pelos jornais; sabia-o atraves da 
critfca felta na Camara Federal, cujos debates acompanho. 

O SR. MEM DE SA — Agora V. Ex.8 revela a sua verdadeira voca5ao. Nao 
obstante ser grande medico, tisidlogo... 

O Sr. Paulo Fender — Cardiologista. 
O SR. MEM DE SA — ... corrljo: cardiologista, V. Ex 8 nasceu para advoga- 

do, versado em manobrar Juri. Mas, embora eu nunca estlvesse, a nao ser uma 
ou duas vezes, trabalhado em Juri nao me delxo perturbar por esses artificlos. 

O Sr. Paulo Fender — v. Ex.8 nao ignora que qualquer cidadao pode funclo- 
nar no Juri. 

O SR. MEM DE SA — Claro! Por isso digo que V. Ex.8 esta demonstrando 
sua vocagao para isso. V. Ex.8 nao nasceu para outra coisa. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.8 nao conhece a mlnha reputaQao como profls- 
sional. Mas pego a V. Ex.8 que se dirija aos orgaos representatlvos da mlnha 
classe e salba se sou bom ou mau medico. 
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O SR. MEM DE SA — Comecei por dizer que apesar de V. Ex.a ser um grand© 
medico e maior tisiologo... 

O Sr. Paulo Fender — Nao sou tisiologo, sou cardiologlsta. 
O SR. MEM DE SA — ... ou cardlologista, maior serla advogado de Juri. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a exagera minha grandeza. 
O SR. MEM DE SA — Nao! £ notavel. 
O Sr. Paulo Fender — Apenas me atenho a fatos. E argumento, porque qual- 

quer cidadao pode ser parlamentar e no Parlamento cada qual usa da sua inte- 
llgencia, do seu discernlmento, do seu bom-senso e da sua cultura... 

O SR. MEM DE SA — Usa de bom-senso quando o tern. 

O Sr. Paulo Fender — A minha inteligencia, e essa, o meu discernimento, e 
esse, o meu bom-senso, e esse, a minha cultura, e essa. Debate com V. Exa as 
teses que achar que devo debater. Quern nos julga nao e V. Ex a. 

O SR. MEM DE SA — Deus me livre que isso acontecesse. 

O Sr. Paulo Fender — Mas 6 o que V. Ex a esta fazendo, talvez inconscien- 
temente, mas esta julgando. 

O SR. MEM DE SA — Vou continuar, Sr. President©, porque o nobre parla- 
mentar esti evldentemente pretendendo tumultuar o debate. Mas o que ficou 
claro, e e irretorqulvel, ja agora, e que houve um abuso, um excesso. £ o que eu 
queria deixar consignado. 

Desejo apoiar o sistema que ai esta tateando e ensaiando seus primeiros 
passes. Tenho nisso tanto interesse, ou mais, que qualquer outro parlamentar. 
Talvez maior porque sou, como o meu eminente colega, Senador Aloysio de 
Carvalho, parlamentarista ha muitas decadas e, portanto, e evidentete o nosso 
interesse em salvar e consolidar o sistema parlamentarista. 

Aceito, admito mesmo, que haja um periodo de transiqao, considerando as 
circunstancias extraordinarias, em que foi instituido, considerando a situaqao 
pessoal e especial do Sr. Joao Goulart, ao ser investido na Presidencia da Repu- 
blica. Por isso, tenho estado completamente silencioso e ate desejoso de que 
S. Exa supere essas dlflculdades e consiga levar a bom termo essa experiencia 
e a implantagao do sistema. 

Mas entendo que 6 meu dever advertir o Sr. Presidente da Republica quando, 
como por ocasiao desse ato, S. Ex a exorbita. Uma advertencia nao de oposicio- 
nista nem de adversario, uma advertencia amistosa, cordial, para que S. Ex.a 

nao reincida no erro cometido porque, aberta a porta dos precedentes, muito 
depressa nos poderemos afundar pela pratica distorcida da experiencia que esta 
sendo tentada. 

£ preciso, evidentemente, que o Parlamento cumpra com sua missao. E eu 
reconhego que o Parlamento assim nao est4 procedendo, e, talvez, o mais cri- 
ticavel de todos os orgaos que se acham comprometidos com a situagao. 

Reconhego que o Conselho de Ministros longe esta de cumprir as atribuigoes 
que o sistema Ihe impoe, mas entendo necessario advertir o Sr. Presidente da 
Republica, de que ele cometeu um excesso, exorbitou e cometeu uma arbitra- 
riedade. 

Vou alem: penso que, mesmo que ele fosse Presidente da Republica em negi- 
me presidencialista, nao poderia ter feito o que fez. 

Desde que os orgaos competentes da adrainistragao, no cumprimento da 
Lei e da Constltulgao, abrlram concurs© com prazo determinado pela Lei, pelo 
Regulamento, e pelos editais; desde que os interessados se inscreveram no 
concurso; desde que foram marcados dia, hora e local para o concurso, nao 
Podia o Sr. Presidente, no exato momento em que o concurso se ia realizar. 
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suspende-lo. Mesmo no sistema presidencialista, seria um ato critic&vel, um 
excesso de arbitrio e de poder do Presidente da Republica. 

O Sr. Paulo Fender — Mas nao ato ilegal. 

O SR. MEM DE SA — No sistema parlamentarista e, alem de tudo, ilegal e 
inconstitucional. 

O Sr. Paulo Fender — Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. MEM DE SA — Com muito prazer. 
O Sr. Paulo Fender — Verifico, na alocugao de V. Ex.a, que V. Ex.a admite 

ter havido exorbitancia do Sr. Presidente da Republica, invadindo atribuigoes do 
seu Conselho de Ministros. Entao, haveria, em primeiro lugar, um choque entre 
o Sr. Presidente da Republica e o Sr. Tancredo Neves. Esse choque nao existe. 
A Nagao nao tem conhecimento de qualquer divergencia entre o Sr. Presidente 
da Republica e o Sr. Tancredo Neves. Logo, tenho direito de admitir que ambos 
estao de acordo no ato praticado. 

O SR. MEM DE SA — Logo, tenho carradas de razao ao dizer que o Sr. Tan- 
credo Neves se mostra, com isto, incapacitado, sem as qualificaQoes necessdrias 
para o cargo. 

O Sr. Paulo Fender — fi opiniao de V. Ex a 

O SR. MEM DE SA — Evidentemente, nao manifesto a opiniao de V. Ex.a, 
manifesto a minha e ja fago o bastante. 

O Sr. Paulo Fender — Mas V. Ex.a tem o direito de manifestar opiniao con- 
sentanea com o bom-senso, que, deixaria de ser minha para ser do bom-senso. 
Quando digo que e a sua opiniao, quero significar 6 a opiniao apalxonada de 
V. Ex.a 

O SR. MEM DE SA — Tem V. Exa demonstrado, nesta Casa, que det&n 
o monopolio do bom-senso. 

O Sr. Paulo Fender — Como trabalhista, sou contra todo e qualquer 
monopolio. 

O SR. MEM DE SA — Poderiamos ate usar, indistintamente, como sinonimo 
de bom-senso, Paulo Fender. Quer dizer: bom-senso = Paulo Fender. 

O Sr. Paulo Fender — Obrigado a V. Ex.a Pela prlmeira vez parece que 
V. Ex.a faz justiga, neste caso do seu discurso. 

O SR. MEM DE SA — Rigorosamente! 
O Sr. Paulo Fender — No caso! No caso! 
O SR. MEM DE SA — Ao dizer assim, V. Ex a demonstra, mais uma vez, o seu 

bom-senso. 
O Sr. Paulo Fender — Faz-me V. Ex.a justlga, mais uma vez. 
O SR. MEM DE SA — Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que eu quoria 

dizer. 
Espero que o Sr. Presidente da Republica nao repita o excesso que praticou. 

O Sr. Paulo Fender — V. Ex.a nao entrou no merito. 
O SR. MEM DE SA — Quanto ao merito, ele 6 claro: havia uma lei, havia a 

Constituigao que determlnava a realizagao de concurso. 

Isto basta! 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O Sr. Paulo Fender — Senhor Presidente, pego a palavra para explicagao 

pessoal. 
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O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — Tem a palavra, em explicagao 
pessoal, o nobre Senador Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER — Sr. Presidente, vou examinar o merito, ja que a 
parte formal do ato pratlcado — suspensao dos concursos nas autarqulas — foi 
brilhantemente examinado pelo bom-senso inexcedivel deste Catao da Democra- 
cia brasileira, que e o nobre Senador Mem de Sa. 

O merito, a meu ver, merece a seguinte consideragao. 
Os funcion^rios das autarqulas exerciara os seus cargos ha mais de cinco 

anos. Ha leis, neste Pals, que obrigam o Governo a instituir concursos dentro de 
dois anos. 

Para que se faz o concurso, enquanto o funcionario interinamente exerce 
a fungao? 

Para verificar se ele e capaz de exerce-lo. 
E, de acordo com a Constituigao Federal, se abrem as possibilidades a todos 

os cldadaos do Pals, que vem, entao, disputar o concurso. 
Tudo muito logico, tudo constitucional, tudo democratico. 

Mas, o que nao 6 justo e que, depois de exercer uma fungao durante mais 
de dols anos — e e onde me atenho, no tempo. Poderia ser cinco, sete ou dez. 
Mas eu me reflro apenas ao prazo: mais de dois anos, a partir de quando, o fun- 
cionario ja nao esta mais obrigado a fazer concurso. 

O Governo deveria te-lo submetido ao concurso. Entretanto, nao o fez em 
tempo habil, nem o demitiu. Por que? Porque estava exercendo bem suas fungoes. 

Logo, e justo que esse funcionario, que nao foi concursado em tempo habil, 
tenha direito ao cargo que vinha exercendo, com eficiencia, na administragao 
piiblica. 

O Sr. Lima Teixeira — Perfeito. : 

O SR. PAULO FENDER — Nesse sentido, alias, ha um projeto de lei, na 
Camara dos Deputados, que manda efetivar tais interinos nas autarquias. 

Toda esta argumentagao e valida. Foi aceita pela Camara dos Deputados, 
tan to asslm que o projeto vem de la, com parecer favoravel, para ser examinado 
pelo Senado. E nos teremos de examina-lo aqui. 

O Sr. Lima Teixeira — Permite V. Ex.a? 
O SR. PAULO FENDER — Pois nao! 
O Sr. Lima Teixeira — Tem V. Ex.a toda razao. Esses interinos contam com 

sete, oito e ate dez anos de servigo. 
O SR. PAULO FENDER — Para mim basta que tenham exercido as fungoes 

por mais de dois anos. 

O Sr. Lima Teixeira — O concurso foi aberto de um momento para outro. 
O que eles desejavam era um prazo para que pudessem se preparar conve- 
nientemente. 

O SR. PAULO FENDER — Absolutamente. A justiga so se fara se forem 
efetlvados os Interinos, e depois, entao se realizar o concurso para outras vagas 
exlstentes. Os interinos somam a sete mil, e as vagas vao a mais de oitenta mil. 

Entao, e justo que efetivemos os interinos que tenham mais de dois anos e, 
depois, reabramos o concurso que manda a Lei Organica da Prevldencia Social. 

Este o merito a que fugiu de examinar o nobre Senador Mem de S^. E fugiu 
de examina-lo porque Ihe faltava argumentagao valida para contesta-lo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) — De conformldade com o deliberado 
pelo Plenario, o Senado nao se reunira na semana vindoura. 

Nessas condicdes, sem outro assunto a tratar, encsrro a sessao, deslgnando 
para o dia 6 de novembro a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussao unica do Projeto de Lei da Camara n.0 37, de 1961 (n.0 3.928, de 

1958, na Camara), que da nova reda5ao ao n.0 2, da letra b, do art. 102 do Estatu- 
to dos Militares — Decrsto-lei n.0 9.698, de 2 de setembro de 1946, e da outras 
provlaenclas, tendo 

PARECERES sob n.<M 572 e 573, de 1951, das Comissoes: 
— de Constitui^ao c Justice, favoravel, lembrando a necessidade de ser 

retlficada a emenda; 
— de Seguransa Nacional, favordvel. 

2 
Discussao unlca do Projeto de Lei da Camara n.0 133, de 1961 (n.0 2.661, de 

1961, na Casa de origem), que aprova o Piano Dlretor da SUDENE para o ano 
de 1961 e d4 outras providenclas (incluido em Ordem do Dia em virtude de dis- 
pensa de Intersticio, concedlda na sessao anterior a requerimento do Sr. Sena- 
dor Argemiro de Figuelredo), tendo 

PARECERES n.<*> 628, 629 e 630, de 1961, das Comlssoes: 
— de Economia, favoravel ao projeto e com as Emiendas n.os i a 12-CE: 
— de Transportes, Comunica^oes e Obras Publlcas, favoravel ao Projeto 

e as Emendas n.<« 1 a 12-CE e ofereoendo as de n.o« 13 e 14-CE; e 
— de Finansas, favoravel ao Projeto e as Emendas n.0i 1 a 14 e oferecendo 

as de n.oa 15 a 23. 
Esta encerrada a sessao. 

(Encerra-se a sessao as 16 horas e 45 minutos.) 
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