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Introdugao 

Acostumamo-nos a ver a Amazonia como 

um mundo distante e exdtico, urn "caso" tao 

curioso quanto desimportante. Deixamo-nos 

ficar alheios a uma realidade quantitativa- 

mente dlminuta, imerecedora da atengao da 

ciencla, posto que "estranha" exotica, dis- 

tante. 

O principal objetivo desse trabalho e 

mostrar que a Amazonia, sua realidade so- 

cial, suas caractensticas economicas, sua 

formagao historica nao sao capftulos estra- 

nhos a evolugao mesma da historia brasi- 

leira, a dinamica da expansao capitalista aos 

mveis nacional e mundial. 

Nossa preocupagao central § demonstrar 

a presenga, mesmo invisfvel, da realidade 

amazonica — como elemento subordinado, 

(*) O autor agradece a equipe do CEDEPLAR- 
UFMG pelo apoio, pela discussao fraterna 
e enriquecedora do trabalho e em parti- 
cular a Donald Sawyer pela inestimavel 
ajuda em todas as etapas do trabalho. 

(•*) Do CEDEPLAR/UFMG. 

por certo, mas nem por isso menos organi- 

co — no desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil. 

Preocupa-nos resgastar uma tradigao de 

pensamento que, entendendo a especificida- 
de da Amazonia, a forma peculiar de sua di- 

namica, estude-a, considere-a como parte 

de uma totalidade em movimento, o capita- 

lismo. 

Estudos que somam contribuigoes Impor- 

tantes para a compreensao da realidade da 

amazonia existem; e indispensavel relem- 

brar os notaveis ensaios de Euclides da 

Cunha, reunidos em volume editado em 1976 

pela editora Vozes com o tftulo Um Paraiso 

Perdido, e os trabalhos basicos de Araujo 

Lima, Amazonia, A Terra e o Homem (1933), 

Tavares Bastos, O Vale do Amazonas (1866), 

Charles Wagley, Uma Comunidade Amazo- 

nica (1953) e Arthur Cezar Ferreira Reis, 

Seringal e Seringueiros (1953). 

Mais recentemente, os trabalhos de Ro- 

berto Santos, de Miranda Neto, entre outros, 
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os estudos geograficos de Socrates Bonfim, 

de Lucio de Castro Soares, aos trabalhos 

reportagens de Lucio Flavio Pinto, a litera- 

tura de Ferreiro de Castro sao contribuipdes 

importantes, que nao podem ser descuradas. 

Nossa intengao, neste estudo, foi a de tra- 

duzir categorias gerais de analise para a 

realidade amazonica mostrando a capacida- 

de operativa, analitica de categorias, que 

pela confrontagao, pelo estabelecimento de 

analogias, introduz a Amazonia como objeto 

de ciencia, desfazendo a tradigao de ceti- 

cismo, incompreensao, "ideologia" isto e, 

a maneira como se costuma "pensar" a 

Amazonia. "Universalizar" os problemas da 

Amazonia, mostrar a articulagao desses pro- 

blemas com o todo, "regionalizar" as cate- 

gorias gerais da analise, mostrar sua plasti- 

cidade em captar o real, o essencial da rea- 

lidade capitalista sob qualquer forma em 

que ela se apresente, estes s§o os objetivos 

que perseguimos neste trabalho. 

Como parte de uma serie de estudos e 

pesquisas que o CEDEPLAR vem desenvol- 

vendo na regiao amazonica^. em particular 

este ensaio e fruto de pesquisa desenvolvi- 

da a partir de 1977, que envolveu, alem de 

levantamento bibliografico, pesquisa histo- 

riografica em bibliotecas, arquivos particula- 

res e de empresas (seringais) na regiao, 

tambem urn trabalho de campo com duragao 

de 3 rheses ao total, no qual se pesquisou, 

estudou, entrevistaram seringueiros, serin- 

galistas etc. em todo o Acre, principal re- 

giao produtora de borracha vegetal no 

Brasil. 

£ necessario alertar que este nosso es- 

tudo baseou-se na realidade da economia da 

(1) Entre outros, CEDEPLAR. Migragdes inter- 
nas na Regiao Norte; estudo de campo na 
Regiao de Maraba. Belo Horizonte, CEDE- 
PLAR, 1977. 3 v. 
Idem. Migragdes internas na Regiao Norte: 
o caso do Acre. Belo Horizonte, 1979. 
BRASIL, Ministerio da Agricultura. CEDE- 
PLAR. Ocupagao agricola da Amazonia: 
primeiros estudos para a fixagao de dire- 
trizes. Belo Horizonte, 1979. 

borracha no Acre, por sua importancia en- 

quanto maior produtor de borracha vegetal 

no Brasil, pelo fato de que a histdria do 

Acre se confunde com a historia da borracha 

no Brasil. Dai, decorre que as generaliza- 

goes para o conjunto da economia da borra- 

cha na Amazonia sao problematicas. F preci- 

so, de resto, tambem afastar o mito da Ama- 

zonia como realidade homogenea. A Amazo- 

nia e muito diversa fisica, social, economica 

e historicamente apesar das conexoes, dos 

tragos comuns que nao significam, de modo 

algum, igualdade absoluta. 

1. A Genese da Economia da 

Borracha no Brasil 

Ja foi ressaltada, por varies autores, a ex- 

traordinaria corrida pelo dommio de fontes 
de materias-primas e mercados que marca 

o ultimo quartel do seculo XIX, caracteri- 

zando o processo que muitos qualificam co- 

mo de "neocoionialismo", reproduzindo, em 

parte, o fenomeno das grandes descobertas 

dos seculos XV e XVI. 

A corrida neocolonialista do seculo XIX pro- 

curava repartir a Africa e a Asia entre as 

grandes potencias, expandir a influencia das 

grandes corporagoes sobre os paises se- 

micoloniais, enfim, consolidar o poder do 

grande capital monopolista e financeiro 
e sua polftica imperialista(2). 

F neste quadro de expansao e consoli- 

dagao do capital monopolista e do impe- 

rialismo que se increve a ocupagao econo- 

mica e a anexagao das terras acreanas 

ao Brasil. Essencialmente, e ao capital 

monopolista, quase exclusivamente, que a 

genese da economia da borracha no Brasil 

servira. Sera ele o grande, senao o unico, 

beneficiado pelo desenvolvimento da pro- 

dugao da borracha brasileira. Sera ele o 

artifice desse processo. Detectar sua pre- 

(2) 1GLFSIAS, Francisco. Natureza e ideologia 
ao ..uiomalismo no seculo XIX. In: — His- 
toria e ideologia. Sao Paulo, Perspectiva, 
1971. 
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senga, por vezes invisfvel, seus interesses 

e expedientes, seus metodos de agao e 

seus objetivos sao passes importantes no 

sentido de entender a economia da borra- 

cha no Brasil. 

A OCUPAQAO ECONOMICA DA 

REGIAO ACREANA 

£ costumeiro referir-se a grande seca 

nordestina de 1877-80 como sendo esta o 

principal fator da ocupacao da regiao 

acreana, do enorme fluxo migratorio para 

a regiao amazonica, que alguns chegam a 

estimar em 500 mil pessoas(3). Existe 

acesa controversia sobre a real magnitude 

do fluxo migratorio para a Amazonia. Den- 

tre os estudos que discutem este aspecto, 

destacam-se o de Samuel Benchimol, o de 

Douglas Graham e Sergio Buarque de Hollan- 

da Filho, e o de Roberto Santos^. 

Qualquer que tenha sido sua magnitude, 

parece inquestionavel que a primeira ocupa- 

gao das terras acreanas foi reduzida, sendo 

incrementada a medida que a demanda in- 

ternacional de borracha se acelerava e que 

as transformagoes tecnologicas, em curso 

no final do seculo passado, implicavam a 

utilizagao maciga da borracha como mate- 

ria-prima importante, como elemento indis- 

pensavel na industria de pneumaticos. 

A grande alavanca do processo migratorio 

para o Acre foi a transformagao da borracha 

de "droga do sertao" em materia-prima in- 

dustrial importante na transformagao tecno- 

(3) FURTADO, Celso. Formagao economica do 
Brasil. 11 ed. Sao Paulo, Nacional, 1971. 

(4) BENCHIMOL, Samuel. O cearense na Ama- 
zonia. Revista de Imigragao e Coionizagao. 
6 (4): 337-420, dez. 1945. 
GRAHAM, Douglas & HOLLANDA FILHO. 

Sergio Buarque de. Migration, regional and 
urban growth and development in Brazil; a 
selective analysis of the historical record 
1872-1970. Sao Paulo, IPE, 1971. 
SANTOS, Roberto Araujo de Oliveira. His- 
toria da Amazonia (1800-1920). Sao Paulo, 
1977. 2 v. Tese de Mestrado. 

logica que se verificou ao final do seculo 

passado. 

O desenvolvimento do processo de vulca- 

nizagao, que torna a borracha infensa a va- 

riagoes de temperatura, o desenvolvimento 

dos pneumaticos e a transformagao da bici- 

cleta em produto de amplo consume de mas- 

sa fizeram crescer enormemente a deman- 

da e os pregos da borracha, mas com o de- 

senvolvimento da industria automobilistica 

a borracha passou a ser consumida em gran- 

de escala. 

O deslocamento do fluxo migratorio de 

nordestinos para a Amazonia nao estava ga- 

rantido a priori. Gostarfamos de alertar pa- 

ra o fato de que, se a seca explica a exis- 

tencia de enorme massa de migrantes, nada 

indica a priori que essa massa devesse des- 

locar-se para a Amazonia ou para outra re- 

giao qualquer. £ preciso considerar o as- 

pecto de ser este tambem o momento no 

qual a expansao cafeeira esbarrava nos li- 

mites do esgotamento da mao-de-obra es- 

crava, impondo-se a imigragao estrangeira 

como solugao para o problema. A questao 

que se coloca e, pois: por que a massa de 

migrantes nordestinos nao se deslocou pa- 

ra o sul e se inseriu na expansao da econo- 

mia cafeeira, cada vez mais necessitada de 

bragos? 

Se considerarmos a situagao relativa da 

borracha e do cafe na virada do seculo, ve- 

remos que, apesar do grande crescimento 

da produgao e dos pregos internacionais da 

borracha, a situagao do cafe sempre foi me- 

Ihor, o que nos leva a pensar que a migra- 

gao nordestina para a regiao cafeeira tal- 

vez tivesse sido vantajosa, alem de menos 

dispendiosa do que a imigragao estrangeira, 

se pesarmos os custos de transporte e ou- 

tros custos decorrentes da imigragao. 

Entao, qual motive tao forte explica a mi- 

gragao nordestina para a Amazonia? 

Por urn lado, ha resistencia dos migrantes 

nordestinos a se transferirem para o sul, 

para a economia cafeeira, vista por eles co- 
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mo economia escravista, Tambem a volta 

de Manoel Urbano para o Nordeste, depois 

de enriquecido, virou lenda, transformando 

a Amazonia — o Acre — em novo Eldorado 

ante a perspectiva de enriquecimento rapido. 

Esses elementos, que chamaremos ideo- 

logicos, nao respondem, contudo, a ques- 

toes como: quern financiou a migragao, 

quern administrou e executou o processo? 

Ademais, nao respondem que interesses 

moveram o processo migratorio. 

Acreditamos que a explicagao para esse 

processo tern de ser buscada no entendi- 

mento do carater da economia brasileira, 

sua insergao no conjunto do capitalismo 

mundial como polo dependente e com uma 

posigao subordinada na divisao internacio- 

nal do trabalho. 

A expansao do capitalismo monopolista, 

sua politica de dominagao das fontes de 

materias-primas e mercados, leva-o a uma 

nova etapa de colonialismo, a partilha da 

Africa e da Asia, a Primeira Guerra Mundial. 
Leva-o a buscar dominar as fontes de produ- 

gao da borracha, materia-prima importante 

naquela etapa da Revolugao do Automovel. 

Os ultimos trinta anos do seculo passado 

foram marcados pela emergencia do chama- 

do capital monopolista, das corporagoes gi- 

gantescas, de uma nova Revolugao dos 

Transportes (automovel), pelo desenvolvimen- 

to da industria qufmica pesada, da eletrici- 

dade, da grande siderurgia, pela consolida- 

gao do capital financeiro, que e fusao dos 
capitals bancario e industrial, pela emergen- 

cia de novas potencias como Japao, EUA, 

Alemanha. Os tragos caractensticos dessa 

etapa de expansao de capitalismo mundial 

podem ser assim definidos: 

1 concentragao da produgao em grandes 

monopolios; 

2. emergencia do capital financeiro, signi- 

ficando fusao do capital bancario e indus- 

trial (o papel decisive dos bancos na centra- 

lizagao do capital); 

3. preponderancia da exportagao de capi- 

tals entre as relagoes economicas interna- 

cionais; 

4. repartigao do mundo entre grandes gru- 

pos capitalistas; 

5. repartigao do mundo entre as grandes 

potencias(5>. 

A monopolizagao do capital foi gerada com 

a emergencia de potencias como Japao, Ale- 

manha e EUA, e possibilitou a estes pafses 

suplantar rapidamente a Inglaterra, uma vez 

que nao tinham os problemas desta, de pos- 

suir uma estrutura industrial que combinava 

unidades produtivas do imcio da Revolugao 

Industrial com as mais modernas invengoes. 

A heterogeneidade da estrutura produtiva, 

fruto do pioneirismo britanico na industria- 

lizagao, foi aspecto decisive na perda da 

hegemonia britanica a partir do penodo pos- 

Primeira Guerra Mundial. 

Se, por um lado, a monopolizagao signifi- 

cou resposta aos problemas de crescimen- 
to lento, a relativa estagnagao que a econo- 

mia europeia sofreu a partir de 1873 com a 

"grande depressao" por outro lado mar- 

cou tambem um crescimento intenso da es- 

cala minima das empresas, o que acarretou 

tendencia a diminuigao das taxas de lucro, 

alem de acentuada rivalidade entre as gran- 

des potencias pelo controle do mercado e 

fontes de materia-primas. 

Assim, o incremento do processo de ex- 

portagao de capitals representa, nitidamen- 

te, tentativa de encontrar oportunidades de 
investimentos mais lucrativos em outras re- 

ts) LENIN, V. I. Imperialismo, estadio supremo 
do capitalismo. 2 ed. Coimbra, Centelha, 
1974. 
LUXEMBURG, Rosa. Acumulagao do capi- 
tal; estudo sobre a interpretagao economi- 
ca do imperialismo. Rio de Janeiro, Zahar, 
1970. 
BUKARiN, Nicolai. O imperialismo e a eco- 
nomia mundial; analise economica. Rio de 
Janeiro, Laemmert, 1969. 
HILFERDING, Rudolph. El capital financei- 
ro. Madrid, Tecnos, 1973. 
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gioes. Tambem, a redescoberta do colonia- 

lismo, ao final do seculo passado, com a re- 

partigao da Africa e da Asia entre as poten- 

cias, marca vigoroso intento do capital mono- 

polista de se apropriar das fontes de mate- 

rias-primas, para possibilitar o barateamento 

das materias-primas, e, com isso, aumentar a 

taxa de lucro. 

A exportagao de capitais e o monopolio 

das fontes de materias-primas representa- 

vam, enfim, expedientes decisivos na tenta- 

tiva de impedir a queda da taxa de lucro. 

£ no bojo desse processo que a incorpora- 

gao economica do Acre e o florescimento da 

economia da borracha devem ser entendidos. 

A borracha, materia-prima cada vez mais im- 

portante para os equipamentos industriais que 

surgiam, foi tornada material indispensavel do 

novo padrao tecnologico trazido pela Re- 

volugao do Automovel. Desse modo, a 

migragao nordestina para a Amazonia, a 

constituigao de uma economia baseada na 

produgao do latex, devem ser entendidas 

dentro do quadro mais amplo da expansao 

capitalista mundial e do papel subordinado 

que economias como a brasileira tern nesse 

processo. Ou seja, o fluxo migratorio de 

nordestinos para a Amazonia deve ser en- 

tendido como o momento da insergao da 

economia da borracha na expansao do capi- 

tal monopolista do final do seculo passado, 

Tal insergao dar-se-a pela conservagao e 
aprofundamento dos tradicionais tragos de 

subordinagao e dependencia reproduzindo a 

classica situagao colonial, na qual o exce- 

dente gerado na extragao do latex e todo 

carreado para o exterior ou se cristaliza na 

suntuosidade dos teatros e monumentos, co- 

mo outrora o ouro nas igrejas do barroco 

mineiro. 

Tentamos demonstrar aqui que foi o inte- 

resse do capital estrangeiro que articulou as 

condigoes da emergencia da economia da 

borracha no Brasil, atraves do financiamento 

da migragao, efetuada por companhias de 
transporte (navegagao), em sua grande 

maioria de capital estrangeiro, e administra- 

da e incentivada pelos governos das provm- 

cias do Amazonas e Para, a partir de em- 

prestimos estrangeiros. 

A continuidade do processo migratorio 

encontrou maiores facilidades com a Repu- 

blica, que deu grande autonomia as antigas 

provmcias (Estados) para tomarem empres- 

timos e negociarem com o capital estrangei- 

ro sem a interferencia do poder central. 

O PROCESSO POLITICO DA ANEXAQAO 

DA REGIAO ACREANA AO BRASIL 

Nao se deve julgar o processo de ocupa- 

gao economica da regiao acreana como li- 

near e sem contradigoes. Ao contrario, do 

exame desse processo sobressaem os confli- 

tos pollticos, as experiencias armadas, as 
"revolugoes" dos quais os interesses na- 

cionais dos palses envolvidos na questao 

fronteiriga, os interesses do capital monopo- 

lista e as motivagoes da populagao acreana 

sao o pano de fundo^L 

Os bolivianos, antes passives com relagao 

a ocupagao da terra acreana, iniciaram, a 
partir de 1895, uma polltica de pressoes sis- 

tematicas junto ao governo brasileiro para 

que fosse respeitado o Tratado de Ayacucho. 

Em 1898, o governo brasileiro reconheceu a 

soberania da Bolivia sobre as terras acrea- 

nas. Os acreanos, entretanto, lutaram con- 

tra essa determinagao brasileira, ajudados 

pelo governo da Provlncia do Amazonas. A 

partir dal abriu-se uma longa etapa de rebe- 

lioes, que culminaram com a anexagao do 

Acre ao Brasil, em 1903, atraves do Tratado 

de Petropolis. 

Iniciou-se urn ciclo de experiencias inde- 

pendentistas no Acre. A expedigao do espa- 

nhol Luiz Galvez, financiada pelo governo do 

Amazonas, saiu vitoriosa e, a 14 de julho de 

(6) Para uma analise detalhada desse processo, 
ver TOCANTINS, Leandro. Formagao histori- 
ca do Acre. Rio de Janeiro, Conquista, 
1961. 3 v. 
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1899, foi proclamada a Republica do Acre. 

Mas o governo brasileiro insistiu em reco- 

nhecer a soberania boliviana, e a marinha 

brasileira extinguiu a jovem republica a 15 

de margo de 1900. Nova expedigao indepen- 

dentista foi financiada pelo governo do Ama- 

zonas, tendo sido derrotada pelos bolivianos 

a 24 de dezembro de 1900. 

Ao mesmo tempo, a Bolivia negociava, a 

14 de julho de 1901, com os banqueiros ame- 

ricanos e ingleses, a constituigao do Boli- 

vian Syndicate, uma "companhia de carta" 

como as que colonizaram o sul da Africa. 

Esclareceu-se a politica do grande capital 

internacional: apossar-se das fontes da mate- 

ria-prima importante para o desenvolvimento 

da industria automobilfstica. Ao fracassar 

esta investida na Amazonia eles introduziram 

o "plantio racional" da borracha em suas co- 

lonias asiaticas e liquidaram definitivamente 

a hegemonia brasileira na produgao da bor- 

racha. 

Uma nova expedigao comandada por Pla- 

cido de Castro, tambem financiada pelo go- 

verno do Amazonas, saiu vitoriosa, os boli- 

vianos foram expulsos e o Estado Independen- 

te do Acre foi proclamado a 27 de Janeiro 

de 1903. 

Com a mudanga de governo no Brasil — 

a safda de Campos Sales e a posse de Ro- 

drigues Alves, tendo o Barao do Rio Branco 

como chanceler — tambem a politica brasi- 

leira com relagao ao Acre foi alterada. Rio 

Branco negociou o afastamento do Bolivian 

Syndicate, indenizando-o, a 24 de Janeiro de 

1903. O conflito nas terras acreanas foi re- 

conhecido e tropas brasileiras enviadas para 

garantir o territdrio. Com o Tratado de Pe- 

trdpolis, a 17 de novembro de 1903, o Bra- 

sil comprometeu-se a pagar dois milhoes de 

libras a Bolfvia, alem de construir a estrada 

de ferro Madeira-Mamore como indenizagao 

pelo territdrio, indenizagao esta rapidamen- 

te recuperada com o "boom" dos pregos da 

borracha, entre 1900 e 1911. 

Aparecia assim, pela primeira vez no di- 

reito publico brasileiro, o termo Territdrio 

Federal, no que foi convertido o Acre com 

a Lei 1.181, de 25 de fevereiro de 1904, o 

qual estava dividido em tres departamen- 

tos: Alto Acre, Alto Purus e Alto Jurua. 

A questao dos limites com o Peru, refe- 

rente as terras do Alto Jurua, foi solucio- 

nada em 8 de setembro de 1909, com o re- 

conhecimento, por parte do Brasil, da so- 

berania peruana em terras ocupadas por pe- 

ruanos. 

AUGE E CRISE DA ECONOMIA DA 

BORRACHA NO BRASIL 

Tal como se houvesse dito "eu criei, eu 

destruo" a longa crise que se abateu sobre 

a economia da borracha no Brasil foi tam- 
bem fruto da agao do capital monopolista, 

da politica imperialista. 

Por mais facilidades e beneficios que en- 

contrasse na economia da borracha brasilei- 

ra, o capital monopolista achava-se diante 

de um Estado Nagao, o brasileiro, detentor 

de soberania e de uma legislagao, o que co- 

locava peias a sua agao. 

Impossibilitados de dominar diretamente 

a regiao, os ingleses levaram sementes 
brasileiras de seringueira para suas colonias 

asiaticas, implantando um sistema de plan- 

tio racional que rapidamente se impos e do- 

minou a produgao mundial. Em 1892, o Bra- 

sil respondia por 61% da produgao mundial 

de borracha, em 1910 por mais de 50%, e em 

1926, colonias inglesas e holandesas res- 

ponderam por 93% desta^. Em 1910, a 

produgao de borracha "nativa" representa- 

va 88,2% do total, enquanto a "plantada" 
representava 11,6%. Em 1923, a borracha 

nativa passou a representar 8,4% da pro- 

dugao total, enquanto a produgao da bor- 

racha plantada foi para 91,6%(8>. Em 1910, 

a produgao mundial de borracha nativa era 

de 62 000 toneladas e a de borracha planta- 

(7) SOARES. Jose Carlos Macedo. A borracha. 
Paris, 1927. p. 35. 

(8) Idem, Ibidem, p. 41. 
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da 8 000 t. Em 1920, a produgao de borracha 

nativa caiu para 42 000 t, enquanto a plan- 

tada conheceu um assombroso crescimento 

para 360 000 

As condigoes da extragao do latex na flo- 

resta tropical sao precarias. A produtividade 

do trabalho e baixa e as possibllidades de au- 

menta-la sao escassas, uma vez que o pro- 

cesso de extragao do latex obedece ao regi- 

me de coleta, subordinado a localizagao das 

seringueiras na floresta, o que, em alguns 

casos, implica percorrer 30 km. 

Quando a Inglaterra e a Holanda iniciaram 

o plantio racional da seringueira na Asia, fo- 

ram motivadas por duas razoes fundamen- 

tais. A primeira diz respeito as vantagens 

proporcionadas pelo plantio racional, no 

sentido de aumentar a produtividade do 

trabalho, dada a grande extensao do mer- 

cado de trabalho e os baixos salaries. A 

segunda razao diz respeito aos problemas 

que a expansao do capital, ao nfvel mun- 

dial, enfrenta diante do quadro da consti- 

tuigao dos "Estados Nagoes". Apesar de 

semicoloniais, pafses como o Brasil, de 

economia dependente, representam, em 

algum nfvel, bloqueios a livre distribuigao 

do capital em escala mundial. Assim, intro- 

duzir o plantio racional em suas colonias 

asiaticas foi expediente decisive naquele 

momento de consolidagao do capital mono- 

polista, sedento tanto de mercados quanto 

de fontes de materias-primas e de novas 

areas para inversao. 

Nas colonias asiaticas, o capital ingles 

penetrou no processo produtivo da borracha, 

revolucionando-o, introduzindo sua logica, 

sua disciplina, seu ritmo, sua especificidade, 

e justamente essa foi a causa da perda da 

hegemonia brasileira na produgao da borra- 

cha. Enquanto a produgao asiatica deu-se 

a partir de metodos capitalistas, sendo o 

excedente gerado no processo mesmo da 

produgao, a produgao brasileira baseava-se 

ainda na dominagao do capital mercantil e, 

por obter seus lucres do fato de ter o mo- 

(9) Idem, Ibidem, p. 35. 

nopolio do "barracao" e o poder de estabe- 

lecer os pregos de compra da borracha do 

seringueiro, nao se interessou em transfor- 

mar o processo de produgao, nao interferin- 

do no sistema extrativo, nao modificado 

substancialmente ao longo do tempo. 

A expansao da economia da borracha en- 

tre 1880 e 1920 foi intensa. Entre os anos 

1889-1897, a borracha respondeu por 11,8%, 

em media, do total da exportagao brasileira; 

entre 1898-1910, por 25,7%; entre 1911-1913, 

por 20,0%; entre 1914-1918, por 12,0%. Es- 

se significative volume exportado foi acom- 

panhado pelos excepcionais pregos interna- 

cionais da borracha: em 1840, 45 libras por 

tonelada; em 1850, 118 libras; em 1860, 125 

libras; em 1870, 182 libras; em 1909, 512 li- 

bras, prego que perdurou ate 191100). 

O quase-monopolio brasileiro foi rapida- 

mente rompido. Inglaterra e Holanda pas- 

saram a produzir o latex em suas colonias 

asiaticas, a partir de sistemas racionais de 

plantio e colheita, que conferiram diferen- 

ciais de produtividade do trabalho muitas 

vezes superiores a do trabalho seringueiro 

brasileiro. 

A entrada no mercado da produgao asiati- 

ca das colonias inglesas e holandesas deu- 

se a partir do final da Primeira Guerra Mun- 

dial: a partir daf, a participagao da borracha 

nas exportagoes brasileiras caiu vertiginosa- 

mente: entre 1919-1923 foi de 3,0%; entre 

1921-1929, de 2,8%; entre 1930-1933, de 0,8%; 

entre 1934-1939, de 1,1%; entre 1940-1945, 

de 2,4%(11). t claro que a grande crise dos 

anos 30 explica, em parte, as crises das ex- 

portagoes no perfodo. Tambem os pregos 

refletiram esse processo: a borracha, vendi- 

da em 1911 a 412 libras a tonelada, passou 

a ser vendida a 32 libras a toneladas em 
193102). 

(10) VILLELA, Annibal Villanova & SUZIGAN, Wil- 
son. Polftica do governo e crescimento da 
economia brasileira 1889-1945. 2 ed. Rio de 
Janeiro. IPEA, 1975. p. 50. (Monografia, 10). 

(11) Idem, Ibidem, p. 50. 

(12) Vide tambem, a este respeito, PRADO JR., 
Caio. Historia economica do Brasil. 15. ed. 
Sao Paulo, Brasiliense, 1977. 

69 



TABELA 1 

EXPORTAQAO DE BORRACHA SILVESTRE AMAZONICA PARA 0 EXTERIOR, 1821-1947 

Ano 
Quantidade 

(t) 
£/t 

1821/1830 329 67 
1831/1840 2 314 72 
1841/1850 4 693 45 

1851/1860 19 383 116 

1861/1870 37 166 116 

1871/1880 60 225 183 
1881/1890 110 048 152 
1891/1900 213 755 209 

1901 30 241 283 
1902 28 632 256 
1903 31 717 308 
1904 31 866 350 
1905 35 393 420 
1906 34 960 401 
1907 36 490 374 
1908 38 206 308 
1909 39 027 484 
1910 38 547 655 
1911 36 547 412 
1912 42 286 380 
1913 36 232 285 
1914 33 531 206 
1915 35 165 200 
1916 31 495 240 
1917 33 998 224 
1918 22 662 174 
1919 33 252 188 
1920 23 587 106 
1921 17 493 72 
1922 19 855 72 
1923 17 995 100 
1924 21 568 90 
1925 23 537 206 
1926 23 263 145 
1927 26 162 107 
1928 18 826 76 
1929 19 861 75 
1930 14 138 54 
1931 12 623 32 
1932 6 224 34 
1933 9 453 43 
1934 11 150 50 
1935 12 370 50 
1936 13 247 88 
1937 14 792 90 
1938 12 064 44 
1939 11 805 63 
1940 11 835 97 
1941 10 734 126 
1942 12 204 179 
1943 14 575 191 
1944 21 192 255 
1945 18 887 270 
1946 18 159 190 
1947 14 510 186 

FONTE: BENCHIMOL, Samuel. Amazonia: um pouco antes e alem-depois. 
Manaus, Humberto Calderaro, 1977. p. 252. 
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Os dados sobre produgao e pregos inter- 

nacionais da borracha estao na tabela 1. 

A ECONOMIA DA BORRACHA: 

DEPENDeNCIA E CRISES 

Os documentos referentes ao auge da 

borracha estao repletos de relates sobre a 

pujanga da economia amazonica, o notavel 

movimento comerclal, o intenso fluxo de 

mercadorias com o exterior. Veio, depois. 

a crise, com a entrada no mercado da pro- 

dugao asiatica de "seringa" plantada, a per- 

da da hegemonia internacional da produgao, 

a queda absoluta dos pregos, a liquidagao 

dos seringais. A recuperagao da economia 

da borracha, com a Segunda Guerra Mundial, 

nao foi suficiente para criar uma nova eta- 

pa de crescimento sustentado e vigoroso. 
Com o final da guerra, de novo a letargia, o 

crescimento lento, a prostragao, agora re- 

sultado da concorrencia exercida pelo de- 

senvolvimento da borracha sintetica, alem 

da produgao asiatica. Esse quadro faz pensar 

em economia com penodos de vigoroso 

crescimento e riqueza, que cedem lugar a 

etapas de decadencia e prostragao. 

Tais situagoes, tanto a de esplendor quan- 

to a de decadencia, foram determinadas por 

fatores exogenos a economia da borracha 

amazonica: o primeiro momento de auge 

foi reflexo do aumento da demanda por bor- 

racha do mercado internacional no inicio 

da Revolugao do Automovel; a consecutiva 

decadencia foi resultado da entrada no mer- 

cado internacional da borracha produzida na 

Asia em condigoes de plantio racional com 

mveis de produtividade extremamente mais 

elevados que os encontrados na economia 

do seringal native amazonico. O segundo 

momento de auge foi provocado pelo fecha- 

mento das fontes asiaticas de borracha com 

a ocupagao japonesa durante a guerra, e a 

nova decadencia, pelo desenvolvimento da 

borracha sintetica. 

Com relagao a primeira decadencia da bor- 

racha pode-se argumentar que na verdade 

deu-se urn processo no qual as determina- 

goes internas foram decisivas, ou seja, a in- 

capacidade da economia da borracha no Bra- 

sil de introduzir o seringal de cultivo na 

verdade explica a perda da hegemonia da 

produgao brasileira. 

Nao negamos este aspecto, nem pensa- 

mos na economia da borracha no Brasil co- 

mo realidade autarquica, isolada, estanque. 

Nossa preocupagao aqui e justamente en- 

tender as relagoes dessa economia capi- 

talista. Entretanto, ao considerarmos as 

fontes de financiamento da economia da 

borracha no Brasil, naquela etapa, vemos 

que essas fontes eram basicamente exter- 

nas. Eram as casas exportadoras, quase ex- 

clusivamente, de capital estrangeiro que 

controlavam todo o sistema de aviamento, 

financiavam as casas aviadoras, que por sua 

vez aviavam o seringalista etc. Assim, o 

controle efetivo do processo, exercido sem- 

pre por quern controla a apropriagao e apli- 

cagao do excedente, achava-se nas maos do 

capital estrangeiro, o grande beneficiado 

com os lucros da borracha. Acreditamos 

que a ideia central para o entendimento da 

economia da borracha e a de dependencia 

da economia da borracha brasileira em rela- 

gao ao conjunto da economia capitalista. 

A economia da borracha, no decurso de 

sua historia, teve todas as suas categorias 

determinadas exogenamente — os pregos 

das mercadorias e os pregos da borracha, o 

financiamento e o capital (estrangeiro) e a 

forga de trabalho, ja que foi a migragao Nor- 

deste-Amazonia sua principal fonte de mao- 

-de-obra. Apesar da significativa geragao 

de excedente da economia da borracha, a 

inexistencia de mecanismos internes de re- 

tengao deste excedente fez com que todo 

ele "vazasse" para fora da regiao, transferi- 

do nas compras externas, no prego da bor- 

racha aviltado, nos juros altos dos financia- 

mentos, no aviamento etc. 

Reproduziu-se assim a classica situagao 

colonial de a regiao rica, em sua capacidade 

de gerar excedente, ser, na verdade, uma 

pobre maquina de gerar riqueza, quase que 
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inteiramente carreada para fora na forma das 

compras dos produtos manufaturados consu- 

midos na regiao, do aviltamento constante 

dos pregos da borracha, da perda constante 

de bragos — seja pelo desgaste enorme 

provocado pelas condigoes da produgao da 

borracha nativa, seja pelo regresso, ainda que 

diminuto, do sermgueiro com saldo ao seu 

Nordeste inesquecido — da safda dos capi- 

tals do seringalistas, os quais enriquecidos 

mantem os seringais apenas como maquinas 

geradoras de um excedente que nao se trans- 

forma em veiculo de alteragoes da estrutura 

produtiva. 

Fundamentalmente, devemos entender a 
economia da borracha no Brasil como a re- 

produgao de uma economia dependente, ca- 
paz de gerar grandes massas de excedente, 

sem conseguir rete-lo porque economia ex- 

trativista, com poucas possibilidades de au- 

mento da produtividade do trabalho a partir 

de relagoes de trabalho nao assalariado; en- 

fim, uma economia em que as possibilidades 

de se aumentar o excedente achavam-se 

muito limitadas. 

2. O Sistema de Aviamento 

A ESTRUTURA DO AVIAMENTO 

A genese da economia da borracha foi 

marcada pela presenga do trabalho compulso- 

ho, como forma exclusiva na exploragao do 

latex. A exigencia de trabalho compulsorio 

era tanto uma decorrencia da prdpria espe- 

cificidade do trabalho de exploragao da bor- 

racha na selva, quanto da inexistencia de 

um mercado de trabalho na regiao. 

As condigoes de vida na selva amazonica, 

as doengas tropicais, o clima, o isolamento 

e a miseria, alem das cansativas e imensas 

jornadas de trabalho, eram por demais terrf- 

veis para que incentivassem a permanencia 

do migrante nordestino. Atraidos para a re- 

giao pelas promessas de riqueza facil, obri- 

gados a migrar pela forte seca ocorrida de 

1877 a 1880, o nordestino tinha como gran- 

de entrave a sua volta para o Nordeste o 

endividamento crescente que Ihe era im- 

posto, desde os custos da viagem ate os 

custos de instalagao, alimentagao e compra 

de instrumentos de trabalho. 

A viagem desde o Nordeste ate a Amazo- 

nia era paga pelo migrante, que assim ja 

chegava endividado ao local de trabalho. 

Alem dessa divida inicial, outras dfvidas tam- 

bem eram contraidas antes do inicio da ex- 

ploragao do latex. 

A montagem da "colocagao", que compre- 

ende o "tapiri" (barraco de madeira coberto 

de palha), o "defumador" (cabana tambem 

coberta de palha onde e defumado o latex) 

e as "estradas" geralmente em numero de 

duas, foi, nos primordios da economia da 

borracha, inteiramente financiada pelo serin- 

galista ("patrao"), dono do seringa!. Estes 
custos de instalagao sao dfvidas que o se- 

ringueiro contrafa antes mesmo de come- 

gar a trabalhar. 

Alem disso, sao dfvidas tambem os ele- 

mentos iniciais de manutengao do seringuei- 

ro (espingarda, "tergado", faca de cortar se- 

ringa, tigelinhas, munigao, querosene, ali- 

mentagao etc.) que, dado o monopolio do 

comercio exercido pelo seringalista, tern 

seus pregos estabelecidos de forma efetiva- 

mente monopolista. 

Ao monopolio da venda das mercadorias 

de subsistencia ao seringueiro agregou-se o 
monopsonio da compra da borracha, dados o 

isolamento do seringueiro e sua depend§n- 

cia do seringalista, alem da forte pressao e 
fiscalizagao exercida por este, a evitar a 

presenga do "regatao" ("marreteiro"), que, 

ao comprar a borracha e vender ao serin- 

gueiro algumas mercadorias basicas, abala- 

va a absoluta dominagao do seringalista. 

Os "brabos" (migrantes nordestinos ain- 

da desacostumados a vida amazonica e ao 

seringal) ja chegavam as "colocagoes" en- 

dividados, e a partir daf toda a sua produgao 

de borracha destinava-se a pagar uma divi- 

da que so crescia, fixando definitivamente 
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o homem a atividade, impedindo-o de sair, 

seja pelo isolamento e dificuldades de trans- 

pose na regiao, seja pela vlgilancia severa 

do seringalista, o qual impedia as fugas e 

manipulava os pregos (tanto de compra de 

borracha quanto de venda das mercadorias) 

de tal modo a manter a divida, e, portanto, 

a dependencia do seringueiro, virtualmente 

transformado em trabalhador compulsorio. 

Ou seja, o controle exercido pelo capital 

mercantil era de tal ordem que conseguia 

criar a populagao para a exploragao do la- 

tex, "reinventando" o trabalho compulsorio 

no momento mesmo em que o Brasil assis- 

tia ao final da escravatura. 

Estas sao as caractensticas do sistema de 

aviamento: o capital mercantil, atraves das 

casas aviadoras, avia o seringalista, o qual, 

por sua vez, avia o seringueiro. As casas 

aviadoras eram financiadas pelas casas ex- 

ploradoras que, ligadas ao capital monopo- 

lista internacional, conformavam o no mais 

forte da trama; e o capital monopolista, em 

ultima instancia, que estabelece os precos 

e controla o sistema de aviamento, ja que 

efetivamente financia o processo. Nas pa- 

lavras de Luiz Osiris da Silva: 

"O decantado capital estrangeiro fun- 

cionou, na realidade, mais como bomba de 

sucgao dos recursos produzidos no vale, en- 
caminhando-os as metropoles. J.A. Men- 

des, negociante e estudioso contempora- 

neo desses fatos, descreve assim o meca- 

nismo dessa espoliagao: 'As compras sao 

feitas a 90 dias de vista. Trocam as letras 

da borracha, comprada nas agencias dos 

bancos ingleses, contra o dinheiro que 

entregam aos vendedores. Quando ven- 

cem os 90 dias, ja a borracha chegou a 

Nova lorque ou Liverpool e foi vendida. 

Nao precisam dispor de urn so vintem, 

Vivem parasiticamente a custa da praga, 

impondo pregos, ditando condigoes e fa- 

zendo ainda um favor aos aviadores em 

Ihes comprar a mercadoria. E, como sao 

os representantes das casas que, em Li- 

verpool, Hamburgo e Nova lorque fazem o 

monopolio da borracha, elas monopolizam 

o comercio desse genero tambem nos 

mercados produtores' 

"Assim, estava a economia amazonica 

nas maos dessas firmas: Adalbert H. AI- 

den, norte-americana; Shrader, Gruner & 

Co., germano-britanica; Witt & Co., ale- 

ma; Gordon & Co., norte-americana; Nea- 

le & Co., inglesa. Na plenitude do ciclo 

gurmfero, elas conseguiam fabricar cri- 

ses, atraves do jogo criminoso com esto- 

ques acumulados nas pragas compradoras, 

forgando a estabilizagao e ate a queda do 

prego do produto, pelo controle absolute 

que exerciam sobre as fases fundamentals 

da comercializagao. A mera tentative de 

se organizarem os 'aviadores' para a ex- 

portagao direta era desestimulada' com 

ameagas de aniquilamento pelos donos do 

mercado"(13). 

Ou ainda outro trecho: 

"A falta de capitais foi suprimida pelo 

sistema de credito ja vigente na regiao 

e atraves do qual vinha sendo financiada, 

desde os primeiros tempos da colonia, a 
exploragao das riquezas nativas. Era o 

chamado 'aviamento'. pelo qual o comer- 

ciante de Belem adiantava ao coletor da 

droga do sertao' os mantimentos neces- 

saries a sua expedigao, recebendo em 

pagamento o produto da coleta. Com o 

tempo, foram as 'casas aviadoras' espe- 

cializando-se, tornando-se, na epoca do 

fastfgio da borracha, verdadeiras poten- 

cias financeiras, muitas das quais 'repre- 

sentavam interesses do capital estrangei- 

ro' na expressao insuspeita de Arthur 

Cezar Ferreira Reis"(14L 

O AVIAMENTO HOJE 

Hoje, como foi na aurora da economia da 

borracha no Brasil, o sistema de aviamento 

e, por excelencia, a forma de articular a pro- 

dugao extrativa. Porem, a continuidade do 

(13) SILVA, Luis Osiris. A luta pela Amazonia. 
Sao Paulo, Fulgor, 1962. p. 95-6. 

(14) Idem, Ibidem, p. 87. 
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processo fez com que pouco a pouco o se- 

rlngalista se desobrigasse dos diversos cus- 

tos de implantar e manter a "colocagao" 

Esse expediente, juntamente com a permis- 

sao (que no imcio era negada) para o plantio 

do "rogado" no seringal, aparentemente dei- 

xou o seringueiro mais independente do se- 

ringalista. Examinemos mais de perto a ques- 

tao. 

For um lado, o fato de o proprio serin- 

gueiro construir seu "tapiri" retira do serin- 

galista um custo, ja que quern o construiria 

seria, normalmente, um assaiariado do serin- 

galista, sendo um custo para este, portanto. 

For outro lado, o poder de manipular os pre- 

gos continua a ser exercido pelo seringalis- 

ta. Deste modo, e possfvel aumentar o endi- 

vidamento do seringueiro por outras vias. 

A permissao para o plantio do rogado, an- 

tes negada, e tambem um aparente trago de 

independencia do seringueiro. Ora, se o 

proprio seringueiro passa a produzir sua ali- 

mentagao basica, o seringalista se ve deso- 

brigado de abastecer o "barracao" e os com- 

boios desses alimentos, normalmente de bai- 

xo valor por volume (peso), o que significa 

diminuir os custos de transporte com mer- 

cadorias de muito volume (peso) e pouco 

rentaveis. Ao mesmo tempo, abarrota-se o 

"barracao" de perfumes, fazendas, bebidas, 

medicamentos sofisticados etc., mercado- 

rias de facil transporte e que geram altos lu- 

cres, especialmente quando se aplica a mes- 

ma taxa de transporte (10%), aplicada a 

mercadorias pesadas. Ou seja, a dependen- 
cia do seringueiro nao diminuiu com o rogado, 

encontraram-se, sim, novas fontes de lucros 

comerciais. 

£ claro que a possibilidade da permissao do 

plantio do rogado esta na razao inversa do 

prego da borracha. A presenga do rogado e 

mtida nos penodos de crise da borracha, 

penodo de baixos pregos, quando o serin- 

galista se beneficia com a produgao dos 

alimentos pelo proprio seringueiro, na medi- 

da em que se livra de transportar mais mer- 

cadorias, alem de, com isso, manter o se- 

ringueiro no seringal. Nos penodos de auge 

da economia da borracha, pressiona-se o se- 

ringueiro, seja atraves da elevagao dos 

pregos da mercadoria (o que induz a inten- 

sificagao da extragao do latex), seja atraves 

da proibigao formal do rogado, na medida 

em que os pregos da borracha sao tao altos 

que compensam aviar o seringueiro dos g§- 

neros alimenticios basicos. 

0 "barracao" continua a ser a manifesta- 

gao do poder do capital mercantil, estabe- 

lecendo os pregos das mercadorias e os pre- 

gos de compra da borracha, sendo quase 

que a unica fonte de abastecimento dos se- 

ringueiros nos altos rios e nos "centros" A 

possibilidade de rompimento do dorrnnio do 

"barracao" e representada pelo "regatao" 

ou "marreteiro" e e tanto mais forte quan- 

to mais debil for a situagao do seringalista. 

Hoje se assiste a uma grande expansao da 

atividade dos "regatoes" como reflexo da 

decadencia a qual a economia da borracha 

assistiu nos ultimos anos. Com o corte dos 

financiamentos bancarios, a intensificagao 
das vendas dos seringais ou a desativagao 

destes, muitos seringalistas deixaram de 

aviar os seringueiros, abrindo caminho para 

a penetragao dos "regatoes", que se torna- 

ram as fontes abastecedoras dos seringais 

decadentes. A retomada recente da expan- 
sao da economia da borracha, com o PRO- 

BOR, nao foi suficiente em quase todas as 

regioes do Acre. A sua presenga so nao se 

tornou muito importante nos seringais em 

que os seringalistas, mesmo atravessando 

fase adversa, continuaram a aviar os serin- 

gueiros. 

A penetragao ainda incipiente, mas ja no- 

tada, da sindicalizagao entre os seringuei- 

ros, tern colocado novas condigoes para a 

comercializagao do produto. Baseada no 

Estatuto da Terra, a orientagao do sindicato 

tern sido no sentido de que, caso o serin- 

gueiro tenha saldo, ele nao e obrigado a 
vender a borracha para seu patrao, a nao 

ser que o prego seja competitivo. A presen- 

ga desse seringueiro, chamado "seringueiro 

com condigao", se nao e dominante, coloca 

alteragoes para a hegemonia que ate entao 
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o patrao exercia sobre os seus fregueses. 

Evidentemente, como o monopolio do "bar- 

racao" permanece quase inalterado nos al- 

tos rios e nos "centros"-,o seringalista po- 

de sempre manter o endividamento do se- 

ringueiro manipulando os pregos das mer- 

cadorias e da borracha. 

O BASA e o agente financeiro da SUDHE- 

VEA e repassa os recursos para o finan- 

ciamento da economia da borracha. O cre- 

dito e escalonado segundo as segulntes ca- 

tegorias de gastos: custeio; abertura de 

"estradas"; reabertura de "estradas"; se- 

ringa! de cultivo. O total de recursos e pas- 

sado ao seringalista em duas vezes, 70% 

no inicio do fabrico e 30% no final. Os 30% 

entregues ao final do fabrico destinam-se a 

pagar saldos de seringueiros e despesas 

com o transporte da borracha. Os 70% en- 

tregues no inicio destinam-se a compra de 

utensilios e mercadorias para o abasteci- 

mento dos "barracoes". 

Como o financiamento para abertura e 

reabertura de "estradas" e sensivelmente 

superior ao do custeio, e os juros baixis- 

simos (negativos), tern havido incentivo a 

expansao da produgao de borracha. 

Urn problema que tern surgido e que a 

garantia exigida pelo BASA para o financia- 

mento e a hipoteca da produgao. Para tan- 

to, o BASA estima a produgao por seringuei- 

ro, considerado como empregado assalaria- 

do do seringalista. Entretanto, o seringuei- 

ro nao e empregado assalariado, e como 

"parceiro" pode, segundo o Estatuto da Ter- 

ra, se tiver saldo, vender sua produgao pa- 

ra quern Ihe oferega melhor prego. Vendo 

seu dinheiro ameagado, o BASA pressiona 

os seringueiros para que vendam a produgao 

ao patrao, desconsiderando o Estatuto da 

Terra, que garante ao seringueiro com saldo 

a liberdade de venda. 

Normalmente, devido a atrasos no pedido 

ou na liberagao do credito do BASA, o se- 

ringalista adianta-se a saida do financia- 

mento, comprando a prazo nas pragas de 

Belem e Manaus. As casas de comercio de 

onde este compra podem nao ser compra- 

doras de borracha, cedendo credito comer- 

cial comum a 30, 60 ou 90 dias. Quando 

sao compradoras, pode-se estabelecer urn 

compromisso entre a casa e o seringalista, 

transferindo este ultimo aquela o direito so- 

bre a borracha classificada e pesada pelo 

BASA. 

Uma relagao importante e a que liga o 

pequeno e medio seringalista ao grande se- 
ringalista/aviador. Configura-se uma si- 

tuagao em que o grande seringalista avia o 

pequeno e o medio seringalista, vendendo a 

estes as mercadorias do "barracao", finan- 

ciando outros custos e comprando toda a 

borracha produzida em seus seringais. As- 

sim, o grande seringalista, que pode, de fa- 

to, possuir poucos seringais, torna-se o 

grande comerciante da borracha, quern de 

fato controla o processo de comercializagao 

da borracha. A presenga desses grandes 

seringalistas e marcante ainda hoje, por 

exemplo, em Cruzeiro do Sul, onde a gran- 

de maioria da produgao de borracha encon- 

tra-se controlada por tres grandes seringa- 

listas, e em Placido de Castro, por dois 

grandes comerciantes, sendo que um deles 

controla 80% da borracha da regiao. 

No inicio da atividade de extragao do la- 

tex, as casas aviadoras estavam ligadas as 

casas exportadoras, normalmente de capital 

estrangeiro, e quern efetivamente controlava 

o processo era o capital estrangeiro. Existia, 

assim, uma trama de relagoes mercantis que 

tinha como no mais forte o capital estrangei- 

ro, ele proprio responsavel pela emergencia 

da economia da borracha na regiao, monopsio- 

nista da compra da borracha na Amazonia e 

monopolista na comercializagao internacio- 

nal do produto. Posteriormente, houve uma 

separagao entre as casas exportadoras, de 

estrangeiros, e as casas aviadoras, de bra- 

sileiros ou Portugueses^15). 

A presenga do Banco da Amazonia na clas- 

sificagao e financiamento da atividade deu 

fim a separagao dos fluxos de borracha e de 

mercado e retirou a importancia do capital 

estrangeiro e do capital privado em geral. 
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Entretanto, nao alterou fundamentalmente a 

natureza do processo no Acre. 

3. A Manutencao dos Padrdes da 

Economia do Seringal Native 

SERINGAL NATIVO X SERINGAL 

DE CULTIVO 

A dominagao exercida pelo capital mer- 

cantil sobre a economia da borracha no 

Brasil consolidou uma estmtura na qual ne- 

nhuma manifestagao do modemo se incor- 

porou. Mais do que isso, a produgao conti- 

nuou intocada pelo capital, afundada na ma- 

Iha espessa do extrativismo. 

E importante discutir, entretanto, que es- 

sa permanencia do atraso nao e uma fatali- 

dade natural, derivada da propria atividade. A 

construgao de uma economia da borracha 

cultivada na Asia, com enormes ganhos de 

produtividade do trabalho, e demonstragao 
de que a economia da borracha nao esta con- 

denada ao atraso, ao primitivismo. 

Como se explica que o capital tenha-se 

apropriado diretamente da produgao da bor- 

racha na Asia, e nao o tenha feito no Bra- 

sil? Como se explica o fato de que o mes- 

mo capital monopolista inventou a econo- 

mia da borracha no Brasil a partir do tra- 

balho compulsorio e do extrativismo, tendo 

abandonado essa perspectiva e desenvolvi- 
do a economia do seringal de cultivo na 

Asia? 

6 interessante observar que a implanta- 

gao do seringal de cultivo na Asia, o desen- 

volvimento de uma economia com grandes 

possibilidades de aumento da produtividade 
do trabalho se fizeram, em grande parte, 

sem a introdugao do trabalho assalariado. 

Ou seja, conservou-se uma estrutura de do- 

minagao baseada no trabalho forgado, en- 

quanto se processava uma ampla moderni- 

zagao do cultivo com plantio segundo re- 

gras agronomicas cientificas, a eliminagao 

da necessidade da defumagao, enfim, uma 

enorme "revolugao" na produtividade do 

trabalho. 

Por que isso e feito na Asia e nao no 

Brasil? Aqui, e precise considerar duas 

questoes. A primeira e: por que o grande 

capital nao implanta no Brasil a economia 

do seringal do cultivo? A segunda e: teria 

o proprio capital nacional, ou este associado 

ao estrangeiro, interesse e condigoes de 

implantar tal economia? 

A resposta a primeira questao esta nas 

enormes facilidades que se oferecem aos paf- 

ses colonialistas a exploragao de suas pos- 

sessoes. Por mais debil e dependente que 

o Brasil fosse era um Estado-Nagao, com 

soberania juridica etc. A exploragao da 

borracha de cultivo no Brasil, por certo, te- 

ria de respeitar, em algum mvel, as especi- 

ficidades brasileiras. No caso da exploragao 

da borracha em suas colonias, o grande ca- 

pital vale-se do monopolio comercial, da 

absoluta dominagao que exerce. 

A outra questao e mais complexa. Se a 
tomarmos sob o aspecto historico, veremos 

que, no momento mesmo em que surge a 

economia da borracha, assiste-se no Pais 

ao gigantesco esforgo de expansao da eco- 

nomia cafeeira, concentrando todos os es- 

forgos e mobilizando todos os capitais dis- 

pomveis, toda a agao do poder publico em 

sua sustentagao, ou seja, a genese da eco- 

nomia da borracha coincide com o imcio da 

grande expansao da economia cafeeira no 

meio-oeste paulista a partir de 1880. Esta 

coincidencia historica tornou extremamente 

dificil a ocorrencia de deslocamento de ca- 

pitais para a exploragao da borracha de cul- 

tivo. Precisamos considerar o enorme vo- 

lume de recursos que o plantio da borracha 

exige, o perfodo de maturagao longo (8 

anos), a tecnologia rudimentar, a epoca, os 

enormes riscos de pragas e outros sinistros 

contra o seringal de cultivo. 

A razao principal, ao nosso jufzo, para a 
nao introdugao do seringal de cultivo no 
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Brasil sao seus enormes custos, a enorme 

mobilizagao de recursos que exige, e o 

grande risco envolvido. 

Porem, razao diversa, mas tao substancial 

quanto a anterior, se sobreleva. A extragao 

do latex a partlr do seringa! native gerou du- 

rante algumas decadas enormes lucros. Ou 

seja, o capital mercantil que dominava ime- 

diatamente a economia da borracha, tinha 

no comercio, na manipuiagao dos pregos, a 

fonte principal de seus lucros, nao tendo, 

por isto, quaiquer compromisso com a revo- 

lugao tecnica, com o aumento da produtivi- 

dade do trabalho, com a produgao, ja que e 

na circulagao que se localiza a fonte de 

extragao de seu excedente. 

Durante os anos do auge da economia da 

borracha, o capital mercantil apropriou-se 

dos enormes lucros do negocio, sem que 

fizesse quaiquer inovagao tecnologica subs- 

tantive, tendo-se acostumado a essa pers- 

pectiva de ser, sobretudo, um comerciante. 

Quando a borracha asiatica liquidou com 

"a idade de ouro" da borracha no Brasil, 

nao houve como reverter o processo. Por 

um lado, os lucros do negocio tinham sido 

inteiramente utilizados como renda, no con- 

sumo por vezes suntuario de que nos falam 

as lendas sobre o fausto do perfodo, de 

que sao testemunhas as cidades de Belem, 

Manaus, seus palacetes, seus monumentos, 

seus teatros etc. 

Ao comprar tudo de fora, ao importar to- 

das as mercadorias de que necessitava, a 

economia da borracha tornou-se uma "bom- 

ba de sucgao" poderosa, extraindo polpudos 

lucros, que pelo comercio, nas trocas, era 

quase totalmente carreado para fora. 

A caracterfstica central da economia da 

borracha aparece nesse conjunto de rela- 

goes, de encadeamentos do sistema de avia- 

mento. Sobretudo, temos de entender o 

sentido do sistema de aviamento como uma 

manifestagao do capital mercantil, na qual a 

preocupagao principal com o processo de 

extragao de excedente localiza-se na esfera 

da circulagao onde nao ha quaiquer com- 

promisso com a inovagao tecnica, em que o 

processo de produgao e um dado, domina- 

do pelas regras naturais do extrativismo, in- 

teiramente intocado pelo capital. 

Assim, quando nos perguntamos sobre o 

porque de nao se haver introduzido o serin- 

gal de cultivo quando surgiu a crise do serin- 

gal nativo provocada pela economia asiatica, 

e precise perguntar, ja que o seringal do cul- 

tivo demonstrou sua excelencia, o porque 

de nao se haver introduzido no Brasil. 

Em primeiro lugar, e precise considerar 

quern teria condigoes de faze-Io. Se lis- 

tarmos os possiveis interessados, veremos 

que sao: o grande capital monopolista, o ca- 

pital nacional e o proprio capital mercantil 

do negocio da borracha. 

O capital monopolista, ja vimos, desen- 

volveu a economia do seringal de cultivo na 

Asia, fez de suas colonias asiaticas centre 

de uma poderosa economia agricola, que 

dominou, em curto periodo de tempo, a 

produgao mundial de borracha, 

O capital nacional, a epoca da genese da 

economia da borracha, estava inteiramente 

mobilizado na economia cafeeira e seus 

desdobramentos, as ferrovias etc. 

O capital mercantil, que comandava ime- 

diatamente a economia da borracha no Bra- 

sil, teria tido condigoes de implantar o 

seringal de cultivo apenas no perfodo de 

ouro da borracha, entre os anos de 1890-1910. 

Nesse perfodo, entretanto, a propria tecno- 

logia do seringal de cultivo nao estava de- 

senvolvida, bem como a propria natureza 

da economia do seringal nativo — que ex- 

trai seus lucros da circulagao, do comer- 

cio — impediam este capital de se propor 

desenvolver o seringal de cultivo. 

Uma conclusao possfvel para este ultimo 

fenomeno referido e aceitar que durante o 

perfodo do auge da borracha, no qual foi 
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gerada grande quantidade de excedente, nao 

havia Interesse em cultivar a borracha por- 

que era enorme o lucre extrafdo a partir do 

seringal native; nao havia infra-estrutura 

botanica, tecnologia, que possibilitasse a 

introducao do seringal de cultivo. A propria 

fase de euforia de grandes lucros tornava a 

busca de alternative do seringal de cultivo 

inteiramente despropositada. 

Quando terminou a "epoca de ouro" da 

borracha, estavam esgotadas tambem as pos- 

sibilidades de que o capital mercantil da re- 

giao pudesse desenvolver o seringal de cul- 

tivo. Exauridos estavam os recursos gerados 

na regiao. 

A enorme mobilizagao de recursos que 

exige o plantio do seringal de cultivo tor- 

na inteiramente inviavel a sua implantagao 
no Brasil, a nao ser a partir do interesse do 

grande capital. Este, ao mvel nacional, es- 

tava inteiramente concentrado na atividade 

cafeeira. O capital monopolista estrangeiro 

era o proprio criador da economia do serin- 
gal de cultivo na Asia, em condigoes extre- 

mamente favoraveis, porque desenvolvido a 

partir de condigoes coloniais de monopolio 

e da espoliagao absoluta. Daf, a perma- 

nencia do seringal native neste Pafs. 

O ESTADO E O CAPITAL NA 

ECONOMIA DA BORRACHA 

A presenga do Estado, atraves dos finan- 
ciamentos do BASA e da assistencia tec- 

nica empreendida pela SUDHEVEA atraves 

da EMATER, nao tern contribuido para alte- 
rar o perfil tradicional da economia do se- 

ringal nativo, senao para reforgar alguns 

aspectos dessa dominagao tradicional. 

Ja foram ressaltados os fortes interesses 

que o BASA tern em manter o monopolio do 

seringalista sobre a produgao da borracha, 

na medida em que os financiamentos conce- 

didos pelo BASA a este tern como contrapar- 

tida a hipoteca da safra. Assim, para o BASA 

se resguardar e garantir que o financiamento 

seja, de fato, pago, ele tern todo interesse 

de que o seringueiro entregue a produgao ao 

seringalista financiado, desrespeitando, as- 

sim, as prerrogativas legais do seringueiro 

(Estatuto da Terra), que estabelecem que ele 

pode vender a produgao para quern Ihe 

oferega melhor prego, caso tenha saldo. 

Esse interesse do BASA, bem como a 

grande lentidao com que sao implantados 

os armazens da COBAL no interior e, so- 

bretudo, a permanencia da mesma estru- 

tura fundiaria, da mesma ambigiiidade na de- 

finigao da situagao do seringueiro (se pos- 

seiro, se parceiro etc.) fazem com que as 

mudangas que se projetam para a economia 

da borracha se apresentem apenas como fic- 
goes. Na verdade, a presenga do grande ca- 

pital especulativo na regiao e a entrada dos 

financiamentos estatais tern reforgado as 

tradicionais relagoes da economia do serin- 

gal nativo. 

Com os grandes lucros acumulados no 

penodo do "milagre economico brasilei- 

ro" o grande capital nacional e estrangeiro 

foi atrafdo para a Amazonia. Da Amazonia, 

acenava-se-lhes com a perspective dos in- 

centives fiscais, do prego baixo da terra, da 

rapida valorizagao e do mercado internacio- 

nal de carne; assim, a pecuaria comegou a 

penetrar em grande escala. Sobretudo, esse 

processo e caracterizado pelo fato de que 

boa parte dessas aplicagoes de capital e 

feita sem maior desembolso, benesses do 

Estado ao grande capital. 

Embora esta conjuntura e estas politicas 

expliquem a presenga dos grandes grupos 

sulistas no Acre, por exemplo, nao expli- 

cam adequadamente a migragao dos medios 

proprietarios. Estes vieram para a Amazo- 

nia, para o Acre, atrafdos nao tanto pelos in- 

centives, mas pelo diferencial do prego da 

terra entre o Sul e o Acre. 

Em qualquer urn dos casos, e inevitavel 

reconhecer que a penetragao desses sulis- 

tas e, sobretudo, manifestagao das trans- 

formagoes pelas quais passa a economia bra- 
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sileira, no sentido da polrtica economica 

geral. Essa politica enfraquece a economia 

do seringal nativo, ao mesmo tempo em que 

subsidia o grande capital para a ocupagao 

da Amazonia. 

As grandes vendas de seringais se verifi- 

caram entre 1972 e 1974; a partir dai, houve 

uma estagnagao do processo, por um lado 

provocada pelas restrigoes formais que o IN- 

CRA passou a impor para as transagdes de 

terras, por outro, mais fundamentalmente, pe- 

la mudanga da politica economica com rela- 

gao a implantagao do PROBOR I. O PRO- 

BOR I teve como uma de suas motivagoes 

basicas os crescentes problemas que a 

produgao da borracha sintetica passou a 

enfrentar com a elevagao do prego do pe- 

troleo, sua materia-prima basica, e tam- 

bem a tentativa de reduzir os deficits da 

balanga comercial brasileira, reduzindo a im- 

portagao da borracha asiatica. Assim, a 

valorizagao da borracha natural e um dos 
moveis da mudanga da orientagao da poli- 

tica economica com relagao a borracha, 

0 processo de desativagao dos seringais 

no Acre, a venda dos seringais aos sulistas, 

que os desmatavam para a implantagao da 

pecuaria, gerava um intense fluxo migrato- 

rio campo-cidade, dos seringueiros agora 

destitufdos de sua unica fonte de sobrevi- 

vencia. Esse fluxo migratorio foi tambem 

orientado no sentido Brasil-Bolfvia, ja que 

as fronteiras bolivianas sao ricas em serin- 

gais extremamente produtivos. O cresci- 

mento recente de Rio Branco e o mdice 

maior desse processo migratorio. Todas as 

cidades acreanas tiveram suas periferias 

aumentadas pela chegada dos ex-seringuei- 

ros, transformados em diaristas, biscateiros 

etc., pouco absorvidos em atividades per- 

manentes. 

Com a elevagao dos pregos e a ativagao 

do PROBOR I, o fluxo migratorio foi par- 

cialmente invertido. Os financiamentos com 

juros subsidiados, os financiamentos para 

custeio, abertura e reabertura de estradas 

incentivaram o crescimento da produgao de 

borracha, a reativagao dos seringais, a vol- 

ta dos seringueiros. Essa retomada da ex- 

pansao da economia da borracha foi basica- 

mente processada pela presenga dos recur- 

sos federals, dos subsi'dios e incentives que 

o PROBOR I trouxe. 

Ao mesmo tempo, os financiamentos do 

BASA ao seringal nativo tern incentivado o 

grande capital, que chegou a regiao com a 

perspectiva de implantar a pecuaria, a se in- 

teressar pelo seringal nativo, configuran- 

do-se uma situagao na qual o grande capital 

movimenta o seringal nativo, conservando 

as mesmas relagoes de aviamento, sem al- 

terar substancialmente os tragos da econo- 

mia da borracha. 

A presenga do Estado, enfim, nao alterou, 

mas sim reforgou os tragos caractensticos 

da economia do seringal nativo, a hegemo- 

nia do capital mercantil, agora financiado 

pelo Estado como outrora o fora pelo capi- 

tal estrangeiro (casas exportadoras e avia- 

doras). Por outro lado, tal presenga foi de- 

cisiva para mudar o quadro migratorio acrea- 

no. O intenso fluxo migratorio do grande ca- 

pital para a Amazonia teve, ao lado dos ga- 

nhos provenientes do baixo prego das ter- 

ras, da especulagao fundiaria, um grande 

movel na agao do Estado durante o quadrie- 

nio 1970-1973, principalmente. 

A primeira medida de politica dos grupos 
sulistas, quando chegaram ao Acre, foi de- 

sativar os seringais e desmatar, implantan- 

do a pecuaria. Acreditavam na irracionali- 

dade do negocio da borracha nativa, no en- 

trave que representava para a expansao da 

agropecuaria. Uma politica agressivamente 

"anti-seringal" foi praticada na regiao do 

Purus-Acre, com a expulsao dos seringuei- 

ros, a destruigao dos seringais etc. Por ou- 

tro lado, em regioes onde nao havia grande 

perspectiva de uma imediata implantagao em 

alta escala da agropecuaria, os grupos sulis- 

tas foram obrigados a mudar de politica. Ini- 

cialmente, estes ultimos grupos instalaram- 

-se nos muniefpios de Feijo e Tarauaca, com- 

prando enormes extensoes de terra, ao con- 

trario dos medios proprietarios sulistas, 
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que compraram terras na regiao do Purus- 

Acre. As obvias dificuldades de transporte, 

bem como a estreiteza do mercado consu- 

mldor da regiao, nao recomendavam qual- 

quer grande investimento em pecuaria. 

0 movel principal da entrada dos grupos 

sulistas na regiao de Feijo e Tarauaca foi 

o baixo prego da terra, assim como a pers- 

pectiva de especulagao com a mesma. Para 

garantir esta politica, era fundamental man- 

ter a posse da terra e explora-la de algu- 

ma forma, garantindo-se contra possfveis 

(ainda que remotas) agoes do INCRA. A 

reativagao dos seringais natives pelos gran- 

des grupos sulistas surge nesse contexto. 

Atualmente, os sulistas exploram o seringal 

nativo, utilizando-se dos mesmos expedien- 

tes tradicionais — o "barracao" o aviamen- 

to, a renda etc. — com algumas inovagoes. 

O tamanho da empresa permite certas eco- 

nomias de escala, e a diversificagao signifi- 

ca que nao precisa gerar seu lucro apenas 

no extrativismo. A presenga da COBAL re- 

duz os custos da mercadoria. A eficiencia 

do abastecimento e escoamento permite 

dois ciclos por ano em vez de um. A de- 

pendencia de orgaos tais como SUDHEVEA, 

INCRA, IBDF e FUNAI cria interesses em 

observar a lei, inclusive o Estatuto da Terra. 

Com essa orientagao, os grupos sulistas es- 

tao garantindo a posse da terra, valorizan- 

do-a atraves do trabalho do seringueiro, 

obtendo lucros que, se nao sao extraordina- 

rios, garantem excelente rentabilidade para 

uma terra que foi comprada a prego irriso- 

rio. Assim, mantem-se a terra, garante-se 

o lucro e a valorizagao da terra, espera-se a 

estrada, os novos incentives.. 

Esses grupos sulistas, com forte suporte 

financeiro e comercial, estao-se transfor- 

mando em grandes casas aviadoras de pe- 

quenos e medios seringalistas, reproduzin- 

do a hegemonia dos grandes aviadores. Suas 

intengoes originals tiveram de se adaptar a 

realidade da regiao; a medida que se envol- 

vem na extragao da borracha, a migragao 
campo-cidade diminui ou ate reverte, nao 

so pela colocagao de seringueiros em suas 

propriedades, como tambem pela colocagao, 

em seringais, de terceiros que eles aviam. 

4. O Trabalho no Seringal: 

Progresso Tecnico Ausente 

A estrutura de produgao de um seringal 

grande envolve as seguintes categorias, 

alem dos seringueiros: 

a. Gerente — colocado quando o serin- 

galista proprietario e absentefsta. Rode ser 

aviado ou empregado; quando empregado 

e assalariado, quando aviado recebe per- 

centagem dos lucros da venda das merca- 

dorias e da compra da borracha, e, as ve- 

zes, parte da renda. 

b. Guarda-livros — pratico, responsavel 

pela escrituragao contabil do seringal e pe- 

lo registro de todas as transagoes mercan- 

tis internas ao seringal. Normalmente e 

assalariado. 

c. Caixeiro — responsavel pelas vendas 

no balcao do "barracao"; e assalariado. 

d. Noteiro — tern como tarefa percorrer 

as colocagoes periodicamente (idealmente, 

de 15 em 15 dias), anotando a produgao de 

borracha e o pedido de mercadorias do se- 

ringueiro: e assalariado. 

e. Comboieiro — em geral leva, em tro- 

pa de burros, as mercadorias para o serin- 

gueiro e traz a borracha produzida; e as- 

salariado. 

f. Mateiro — tern como tarefa a locali- 

zagao das arvores de seringa para abertu- 

ra de "estradas" O mateiro pode ser as- 

salariado ou empreiteiro, ganhando por se- 

ringueira que tenha localizado; tambem 

funciona como fiscal de corte fiscalizando 

os dias em que o seringueiro cortou e a 

quantidade do corte. 

g. Toqueiro — e o encarregado de efeti- 

vamente abrir a "estrada", ja que o matei- 
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ro apenas vai abrindo uma pequena pica- 

da ligando as seringas; normalmente, re- 

cebe por arvore. 

h. Diarista — empregados assalariados 

que trabalham normalmente em torno do 

"barracao" nas tarefas do ropado, casa de 

farinha, gado, servigos de reparo e manu- 

tengao de estradas de burro, pastos, pon- 

tes etc. 

/. Ferreiro — responsavel pela fabricagao 

de facas e pelos consertos em armas e de- 

mais utensflios metalicos. £ autonomo, 

entretanto tern conta-corrente no "barra- 

cao" recebendo apenas credito em sua 

conta, tambem se aviando no "barracao" 

Em que pese a classificagao de assala- 

riados para alguns desses empregados, ra- 

ramente recebem salario em dinheiro; to- 

dos tern, como os seringueiros, contas- 

correntes no "barracao", aviando-se neste 

aos seus pregos, o que os coloca perma- 

nentemente em situagao de endividamento, 

devido aos baixos salarios e diarias que 

recebem. Com excegao do gerente, os 

assalariados ganham o salario mmimo, ou 

uma diaria, que em 1978 era de Cr$ 30,09 

mais refeigoes. 

A extragao do latex a partir do seringal 

nativo e uma atividade extensiva, deter- 

minada pela presenga das arvores na mata, 

por sua densidade, por seu espagamento, 

por sua geometria, o que nao segue a logica 

natural. A "seringa" impoe regras ngidas 

a sua exploragao. Nao se pode cortar uma 

arvore mais de que uma vez por dia, sendo 

precise alterar os dias do corte para evitar 

a superexploragao da arvore, o que compro- 

meteria sua produgao e reprodugao. Diver- 

samente da agricultura e da industria, nas 

quais a produgao pode ser aumentada pela 

substituigao do trabalho por capital, ou seja, 

introduzindo tecnologia, todo e qualquer au- 

mento da produgao no seringal tradicional 

depende exclusivamente da incorporagao de 

novas arvores a produgao, nao se colocando 

de maneira substancial, pelo menos ate re- 

centemente, o aumento de produtividade do 

trabalho a partir de inovagoes tecnoldgicas. 

A economia do seringal nativo tern, somen- 

te, como formas de aumentar a produgao, 

incrementar a tomada da terra, incorporar 

novas seringueiras ou acionar "estradas" 

paradas. 

A economia do seringal nativo, entretanto, 

como em outras formas de produgao exten- 

sivas, nao incorpora economicamente as 

terras de modo efetivo. Na mata abrem-se 

apenas ramais, "estradas de burro" "vara- 

douros" necessaries ao escoamento da 

borracha e ao abastecimento do seringueiro. 
Se estes caminhos nao sao limpos e batidos 

anualmente, a mata "cicatriza" os caminhos 

abertos, impedindo a continuidade da explo- 

ragao. A economia do seringal nativo nao 

coloca a terra em condigoes de ser explora- 

da economicamente por outra atividade: con- 

serva-a bruta e alheia as transformagoes 

pelas quais passa a Amazonia. Com isso, 
nao estamos negando a existencia dos pe- 

quenos rogados, frequentes nos seringais, 

como instrumento de sobrevivencia do serin- 

gueiro. Apenas, queremos ressaltar que 

a area desmatada para o rogado e insignifi- 

cante, em termos da area total dos se- 

ringais. 

Normalmente, as "estradas de seringa" 
tern de 10 a 15 km de penmetro. A forma 

circular da "estrada" apesar de ser ideal, 

nem sempre ocorre. Existem as "estradas 

de ponte" que nao tern "fecho" Cada es- 

trada tern, em media, 150 "madeiras". Es- 

sa media tern valores extremes: superior, 

nos seringais bolivianos do Abuna, que 

tern normalmente em torno de 200 "madei- 

ras" por "estrada" e onde o seringueiro 

corta tres "estradas" em media; inferior, 
nos seringais do Vale do Jurua, que tern en- 

tre 100 a 120 "madeiras" por "estrada" 

A densidade de "madeiras" por area e a 

produtividade da madeira dos seringais da 

Bolivia sao as mais altas da regiao. 

Dois fatores — a produtividade natural e 

os pregos da borracha e das mercadorias — 
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sao os grandes moveis da ocupagao da terra 

no seringal native. A possibilidade de en- 

contrar arvores prdximas umas das outras 

e/ou com grande produtividade pode limitar 

a incorporagao de novas terras ao seringal. 

Tambem a pressao exercida pelos pregos, 

seja das mercadorias, seja da borracha, e 

elemento decisive na expansao do seringal. 

Em epocas em que o prego da borracha so- 

be, existe uma tendencia forte no sentido 

de reabertura de "estradas" paradas, aber- 

tura de novas "estradas", incorporagao de 

novas "madeiras" as estradas ja existentes. 

O incremento da produgao na economia 

do seringal native, como ja vimos, so se po- 

de dar pelo aumento da area explorada e 

pelo aumento do numero de seringueiros 

empregados. Ou seja, a possibilidade mui 
to restrita de aumento da produtividade do 

trabalho dessa economia extrativista e a 

inexistencia de um mercado de trabalho fa- 
zem com que a migragao seja condigao ne- 

cessaria para o aumento da produgao da 

borracha no Acre. 

No mesmo sentido, age a elevagao dos 

pregos do "barracao" obrigando o seringuei- 

ro a incorporar novas "madeiras" a sua es- 

trada, aumentando virtualmente o seringal, ja 

que muitas vezes estas arvores anexadas se 

encontram em propriedade alheia. 

Colocava-se, ate recentemente, o problema 

da separagao entre terra e "estradas de se- 

ringa", No passado, os seringais eram ven- 

didos nao a partir de sua area mas funda- 

mentalmente pelo numero de "estradas de 

seringa" que comportavam, sendo os limi- 

tes do seringal imprecisos, sujeitos a inter- 

pretagoes e disputas. 

A economia do seringal native tern como 
principal caracterfstica o fato de estar sub- 

metida aos "caprichos da natureza". ja que 

as "estradas" sao abertas a partir da dis- 

posigao natural das seringueiras na mata, 

ficando o trabalho de coleta do latex su- 

jeito a longas e cansativas caminhadas. 

Normalmente, cada seringueiro tern duas 

"estradas", que sao "cortadas" em dias al- 

ternados para descansar a seringa. Consi- 

derando que o trabalho da coleta compreen- 

de o "corte" e o recolhimento, e que am- 

bos implicam uma volta completa pela "es- 

trada" o seringueiro percorre ate 30 km 

por dia, somente no trabalho de coleta. Se 

sua casa for distante da "estrada" o que 

nao e incomum acontecer, tal caminhada se- 

ra ainda maior. 

Apos o processo de "corte" que comega 

as 3 ou 4 horas da manha, o seringueiro se 

alimenta. Depois, inicia o processo de re- 

colhimento do leite da seringa repassando 

de novo a "estrada" Assim, retorna a casa 

em torno das 15 ou 16 horas. Nela, enceta 

a segunda etapa do processo, a defumagao 

do leite, tarefa na qual trabalha ate o imcio 

da noite, completando uma jornada de tra- 
balho de 14 a 15 horas. 

O regime de chuvas na regiao estabelece 

a epoca para extragao do latex — abril-maio 

a outubro, o penodo de estiagem, chamado 

"verao" No penodo de chuvas, chamado 

"inverno" alem de as "estradas" ficarem 

alagadas, a agua da chuva dilui o leite na 

tigelinha e impede o aproveitamento do la- 

tex. Neste penodo, quando nao se corta a 

seringa, aumenta ainda mais a dependencia 

dos seringueiros em relagao ao "barracao" 

A dependencia e tanto mais forte nos locals 

onde eles nao podem deslocar-se para outras 

atividades, como a coleta de castanhas etc.; 

aviando-se no "barracao" endividam-se ain- 

da mais. 

E quase ausente o progresso tecnico na 

atividade de extragao do latex. O fato de 

as arvores serem nativas e terem uma dis- 

posigao ao acaso, o fato de se encontrarem 

na mata fechada, o fato de existir uma re- 

gra natural para a extragao do latex, ou seja, 

apenas um corte pode ser feito por arvore a 

cada dois dias etc., tudo isto coloca estrei- 

tos limites a possibilidade de se aumentar a 
produtividade do trabalho atraves de inova- 

goes tecnologicas. A unica transformagao 
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tecnica que a economia da borracha sofreu 

ate recentemente foi a substituigao da ma- 

chadinha pela faca asiatica chamada "Je- 

bong" A machadinha produzia cicatrizes 

nas arvores que, por vezes, as inutilizavam, 

impedindo futures cortes. Assim, o proces- 

so de produgao da borracha nativa nao se al- 

terou substancialmente desde a epoca em 

que as primeiras levas de nordestinos che- 

garam a Amazonia. Ainda se impoem as 

exaustivas jornadas de trabalho, as longas 

caminhadas, o trabalho que se inicia de ma- 

drugada, e so termina a noite. 

O processo de trabalho na extragao da 

borracha tern varias etapas e inicia-se an- 

tes mesmo do inicio da coleta do latex: 

limpeza das "estradas"; normalmente feita 

depois das chuvas, em margo; reparos em 

jiraus, "mutas" pontos, defumadores etc: 

raspagem das arvores para o corte; armaze- 

namento de cocos e cavacos para a defu- 

magao; corte e defumagao. 

O processo de trabalho e comandado ape- 

nas formalmente pelo seringalista, ja que 

poucas sao as possibilidades de se introdu- 

zirem modificagoes tecnicas que aumentem 

a produtividade. O seringalista controla o 
processo, ao fiscalizar se o "corte" esta 

sendo feito segundo as regras que tentam 

impedir a inutilizagao precoce da arvore. A 

contagem do numero de cortes e a compara- 

gao desse numero com a quantidade de bor- 

racha produzida pelo seringueiro e outra 

forma de controle que o seringalista tenta 
estabelecer sobre o processo de trabalho. No 

ultimo caso, a preocupagao basica e impe- 

dir o desvio da produgao pela agao do "re- 

gatao" Como se ve, o seringalista so exer- 

ce controle indireto sobre o processo de 

trabalho. 

Recentemente, com a descoberta dos efel- 

tos estimulantes dos fito-hormonios sobre a 
produtividade da seringueira, parece ter 

avangado a exploragao do latex. O Ethrel po- 

dera dobrar a produgao por seringueira. En- 

tretanto, para compensar o desgaste que a 

arvore certamente tera, sera necessario 

usar adubagao qufmica, o que seria prati- 

camente inviavel nos seringais natives. Por 

outro lado, ainda nao esta claro se a utili- 

zagao dos fito-hormonios nao reduzira a vi- 

da util da seringueira. 

Das tentativas de se introduzir modifica- 

g5es tecnicas na produgao da borracha na- 

tiva, a unica realmente significativa e o 

processo CVPD (Cernambi Virgem Prensado 

Defumado), que consiste em quatro etapas: 

1. Corte — o seringueiro tera sua tare- 

fa de corte facilitada porque so dara uma 

volta pela "estrada" em cada corte, ja que, 

com a colocagao de acido acetico na ti- 

gelinha — que provoca coagulagao instan- 

tanea — ele nao tera que voltar no mesmo 

dia coletando o latex. Assim, num dia ele 

cortara as duas "estradas" colocando o aci- 

do acetico; no dia seguinte, ele podera de- 

dicar-se a caga, rogado, armazenamento de 

cavacos para a defumagao etc., ou, entao, 

cortara apenas uma "estrada" por dia para 

dedicar a tarde a outras atividades. 

2. Recolhimento — quando o seringueiro 

voltar a cortar, recolhera os "biscoitos", que 

se formam pela coagulagao com acido aceti- 

co para a prensagem e defumagao, e assim 

por diante. O recolhimento nao precisa ser 

imediato, ja que os "biscoitos" se preser- 

varao por varies dias. 

3. Prensagem — consiste na colocagao 

dos "biscoitos" em prensas simples (normal- 

mente, prensas de mandioca adaptadas) e 

prensagem durante 18 horas. Este processo 

tera como resultado a formagao de laminas 

de cernambi de 60 x 40 cm e de 2 a 3 cm 

de espessura. 

4. Defumagao — para o desenvolvimento 

desse processo acrescenta-se, ao tradicio- 

nal defumador, uma estufa de palha ligada 

ao defumador por um canal subterraneo 

(poucos centfmetros abaixo do solo) que 

sai do "boiao" do defumador. No "boiao" 

sao colocados o cavaco e o coco normais, 

tapando-se a boca para que a fumaga seja 

canalizada para a estufa onde estao deposita- 
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das, em prateleiras, as laminas de cernam- 

bi. A defumagao deve ser feita durante 72 

boras. A borracha assim produzida devera 

ter um prego mais elevado do que a "Acre- 

fina" segundo a SUDHEVEA, ja que nao pre- 

cisa ser cortada para o seu beneficiamento, 

entrando diretamente na "crepagem" alem 

de ter uma "quebra" muito pequena, posto 

que ja fol prensada, Note-se, tambem, que as 

laminas nao podem esconder impurezas co- 

locadas para aumentar o peso. 

O CVPD e um processo realmente ino- 

vador e, combinado com a utilizagao dos fito- 

hormonios, possibilitara um aumento da pro- 

dugao com significativa redugao da jornada 

de trabalho. Entretanto, permanece sem 

resposta o problema provocado pelo trans- 

porte da borracha em balsas pelos rios al- 

tos. Como a defumagao do CVPD e apenas 

superficial, ele nao podera ser transportado 
por agua, ja que e sensfvel aos fungos que 

se formarao, estragando o cernambi, com- 

prometendo a qualidade da borracha 

A produgao da borracha obedece, ainda, a 

outras determinagoes naturais: so e possfvel 

no penodo de estiagem ("verao", abril a ou- 

tubro, em media). Normalmente, o mes de 

margo ja e mes de estiagem, mas o serin- 

gueiro o utiliza para a limpeza das "estradas" 

e reparo nas pontes etc. Em regioes onde 

nao ha alagamento, como no vale do Jurua, 

acima de Taumaturgo, normalmente se tra- 

balha ate dezembro, quando as chuvas se 

intensificam. 

No caso da regiao do Vale do Purus-Acre- 

-Abuna, onde a castanha e explorada, os 

meses de janeiro e fevereiro sao meses de 

coleta de castanha, combinando-se ai, per- 

feitamente, os dois ciclos, o da castanha e 

o da borracha. 

Nos meses de agosto a setembro ha, nor- 

malmente, uma interrupgao no "corte" da 

seringa, devido a sua pouca produgao de sei- 

va. Nesses meses, em que ha a queda das 

folhas, a arvore usa quase toda a sua seiva 

para a floragao e o novo enfolhamento. 

Uma sobrecarga com a exploragao do latex 

poderia matar a planta. 

O trabalho familiar, as formas de parceria 

e sociedade existem na economia do serin- 

gal nativo. O trabalho das mulheres nas 

tarefas de "corte" e defumagao, apesar de 

nao ser muito frequente, existe, e a figura 

da mulher seringueira nao e de todo estra- 

nha na regiao. 

Normalmente, os outros membros da fa- 

milia ajudam no trabalho do rogado; nao so 

as mulheres, mas tambem os filhos meno- 

res, sao basicamente os responsaveis pela 

manutengao do rogado, depois que os ho- 

mens derrubam a mata e queimam a area. 

Os filhos homens comegam a aprender a 

"cortar" desde a infancia. A princfpio, acom- 

panham o pai na mata, aprendendo os se- 

gredos do trabalho. Depois do aprendizado, 

costumam encarregar-se de uma ou mais 

"estradas" aumentando a produgao da "co- 

locagao". 

Hoje em dia, e frequente a presenga do 

meeiro nos seringais. Diversas sao as for- 

mas que assumem as relagoes entre o se- 

ringueiro e o meeiro. O meeiro pode ser o 

indivfduo que se encarrega da metade da 

jornada de trabalho, cortando e recolhendo 

num dia, defumando em outro etc. Nesse 

caso, sera mais apropriado falar de um so- 

cio que tern a metade das responsabilida- 

des e a metade do produto. Entretanto, a 

forma classica de "meia" e quando o "se- 

rigueiro-chefe" tern um meeiro que se en- 

carrega das tarefas de "corte" e defumagao, 

ficando por conta do seringueiro-chefe o ro- 

gado e a manutengao do meeiro. Ao final, a 

produgao e dividida meio a meio. 

5. As Relagoes de Producao na 

Economia da Borracha no 

Brasil 

AS RELAQOES DE PRODUgAO NA 

ECONOMIA DO SER1NGAL NATIVO 

A borracha apresenta um paradoxo: e 
componente industrial importante, materia- 
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prima cada vez mals requisitada, material 

indispensavel a industria automobilistica e 

a uma serie de industrlas; per outro lado, 

atrasado e pobre, aspero e insensivel ao 

novo, encontra-se o processo mesmo da sua 

produgao natural, o extrativismo, que read- 

quiriu sua antiga importancia com a eleva- 

gao dos pregos do petroleo e consequen- 

temente da borracha sintetica. 

Oual a natureza dessa criatura hibrida, 

que liga, atraves de fios invisfveis, a sofis- 

tificagao dos pneus dos grandes avloes a 
jato, as longas a cansativas caminhadas do 

seringueiro pela mata imensa, cortando a 

seringueira, defumando seu leite, reprodu- 

zindo um processo secular da produgao? 

Existem alguns aspectos na economia do 
seringal native que, de inusitados, perturbam 

e confundem o analista desavisado, preso, 

em demasia, ao rito classificatorio, aos es- 

quemas formais. 

Outros, tornados pelo imediato, pelo qua- 
dro de atraso e fixagao da economia da bor- 

racha nativa, costumam circunscreve-la ao 

mundo das coisas exoticas, das excentrici- 

dades, sobrevivencia do passado, insignifi- 

cante enquanto fenomeno quantitative. 

Uns e outros passam ao longo da com- 

preensao da economia da borracha. Os pri- 

meiros, porque armados de espartilhos e 

funis tentam, a custo, pasteurizar uma reali- 

dade complexa e multifacetada. Os outros, 

pelo sabor um tanto colonialista que se 

desprende de seu juizo sobre tudo quanto 

nao seja "moderno" ou quantitativamente re- 

levante. 

A questao intrigante e complexa e que 

a superffcie exotica e atrasada da economia 

da borracha esconde lagos significativos 

com o conjunto de acumulagao capitalista, 

com seus centres dinamicos, lagos de de- 

pendencia e subordinagao por certo. Mais 

do que isto, um exame detido da economia 

da borracha evidencia que a sua propria 

genese, sua forma especifica, as relagoes 

de aviamento, de trabalho compulsorio que 

engendra, foram produzidas, historica e real- 

mente, pelo grande capital monopolista, no 

final do seculo passado. 

O mais dificil e perturbador nao e a des- 

coberta desse processo em que o capital 

monopolista reinventa o trabalho compulso- 

rio. Na verdade, a propria situagao interna 

da economia da borracha e instigante: por 

um lado, esta afundada num processo de 

trabalho praticamente intocado desde a sua 

genese no seculo passado; de outro lado, e 

complexa a configuragao das relagoes entre 

seringueiro e seringalista. Dentre essas re- 

lagoes, apresenta-se, por exemplo, a que po- 

de ser qualificada como relagao entre "agri- 

cultor" (campones) e o proprietario de terra 

na forma de renda que o seringalista cobra 

do seringueiro. Ao mesmo tempo, estabe- 

lece-se um outro tipo de relagao entre o 

seringueiro e seu "patrao", que e a de co- 

mercio, a compra e a venda de mercadorias. 

Ainda e possivel identificar uma outra re- 

lagao entre eles, a que configura o Estatuto 

da Terra, qualificando o seringueiro como 

parceiro. Esta ultima qualificagao e um dos 

pontos principais da luta sindical na regiao. 

Considerar o seringueiro como parceiro e 

possibilitar a ele a venda de seu produto, a 

borracha, a quern melhor Ihe pague, desde 

que tenha "saldo" desobrigando-o da neces- 

sidade de vender a borracha apenas a seu 

patrao. 

Tambem ao nfvel das fontes de extragao 

de excedente, essa dificuldade se renova. 

Para muitos, a grande fonte de lucros da 
economia da borracha nao se localiza na 

produgao, na apropriagao do excedente a par- 

tir do aumento da produtividade do trabalho. 

Os varios limites a possibilidade de extra- 

gao do excedente a partir da produgao, que 

continua absolutamente nao comandada pelo 

capital, fazem com que as fontes principais 

de extragao de lucro do seringalista se con- 

centrem no comercio e na cobranga da 

renda. Sobretudo no comercio e que o se- 

ringalista se apropria do excedente, atraves 

do monopolio que exerce. 
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Assim, a economia do seringal native ca- 

mlnha para ser definida como uma econo- 

mia dominada pelo capital mercantil, em 

que a inexistencia do progresso tecnico, a 

presenga absoluta de uma base tecnica ru- 

dimentar, totalmente infensa a moderniza- 

gao, torna a esfera da circulagao, o comer- 

cio, a manipulagao dos pregos das mercado- 

rias, o principal instrumento da geragao de 

lucros. 

A ausencia de forgas produtivas capita- 

listas de efetiva subordinagao do trabalho ao 

capital e mais a presenga simultanea do 

monopolio do comercio definiram urn quadro 

classico no desenvolvimento do capitalismo, 

a "industria a domicilio" dominada pelo ca- 

pital mercantil. 

Existe interessante analogia entre a eco- 

nomia do seringal native, dominada pelo 

aviamento, e a industria a domicflio. Ambos 

os processes estao marcados pela presenga 

absoluta do capital mercantil e pela ausen- 

cia do progresso tecnico. Tanto os vaiores 

de uso produzido pelos antigos artesaos da 

etapa de transigao, quanto a borracha produ- 

zida pelos seringueiros, tern em comum o 

fato de terem possuido uma base tecnica 

inteiramente estranha ao capital. A primei- 

ra, heranga do penodo corporative feudal, a 

segunda dominada por um complexo de de- 

terminagoes naturais do extrativismo, que 

reduz a quase nulidade qualquer tentative de 

aumento da produtividade do trabalho. 

No caso da economia da industria a domi- 

cflio, o grande capital mercantil que a contro- 

lava nao tinha interesse em revolucionar as 

condigoes da produgao, porque, monopolis- 

ta no comercio, estabelecia af sua principal 
fonte de extragao de excedente. A revolugao 

tecnologica que se processaria teria no pe- 

queno produtor o seu agente, ja que este ti- 

nha, como necessidade vital, de desenvol- 

ver a produtividade do trabalho em sua ofi- 

cina, baratear seu produto, para, com isso, 

poder concorrer, em condigoes melhores, 

com os dois outros setores produtores de 

tecidos: o artesanato corporative e a indus 

tria a domicflio comandada pelo capital mer- 

cantil. 

No caso da economia do seringal native, 

avultam algumas diferengas importantes com 

relagao a situagao classica da transigao. 

Em primeiro lugar, os instrumentos de traba- 

lho sao propriedade do proprio produtor (se- 

ringueiro). No caso da economia da indus- 

tria a domicflio, a propriedade dos instru- 

mentos de trabalho e da materia-prima era 

do comerciante que empregava os artesaos, 

numa clara tendencia a constituigao do tra- 

balho assalariado. 

Essa diferenga tern implicagoes profun- 

das na caracterizagao dos dois processes; no 

caso da industria a domicflio a perspectiva 

do trabalho foi um desenvolvimento possf- 

vel, pelo fato de existir a forga de trabalho, 

a expropriagao dos produtores diretos, a 

criagao de uma classe de homens deserda- 

dos, sem qualquer outra alternativa de so- 

brevivencia que nao a venda de sua capaci- 

dade de trabalho. No caso da economia da 

borracha, a ausencia de uma acumulagao pri- 

mitiva, as condigoes naturais da produgao, 

implicaram o estabelecimento do trabalho 

compulsorio como condigao indispensavel 
para a produgao. 

A necessidade da introdugao do trabalho 

compulsorio nao existe para impedir que o 

seringueiro venha a ocupar as terras abun- 

dantes existentes. A situagao nao e iden- 

tica a que determinou a implantagao do tra- 
balho escravo na economia colonial brasilei- 

ra. Na verdade, o trabalho compulsorio na 
economia da borracha deve-se as terrfveis 

condigoes de trabalho na mata amazonica, 

ao isolamento, as doengas, as jornadas de 

trabalho imensas e cansativas, a vida embru- 

tecida e primitive a que eram obrigados os 

seringueiros. A opgao destes homens nao 

seria a de buscar ocupar a fronteira aberta, 

a sobrevivencia a partir de uma economia de 

subsistencia. Na verdade, em sua genese, 

a fronteira aberta era apenas uma possibili- 

dade formal. O deconhecimento do serin- 

gueiro recem-chegado do Nordeste, sua de- 

sambientagao, a inexistencia de qualquer 

fonte de abastecimento que nao a do avia- 

mento dominado pelo seringalista, o fato 

de a atividade extratora de borracha deixar 
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Intacta a floresta e nao promover sua in- 

corporagao economica, tudo Isto colocava 

para o seringueiro nao a tentative de sobre- 

vivencia na mata, mas a volta ao Nordeste, 

ou aos centres urbanos amazonicos, abando- 

nando, assim, a extragao do latex. 

FONTES DE EXTRAQAO DE EXCEDENTE NA 

ECONOMIA DO SERINGAL NATIVO 

O seringalista funciona como um comple- 

xo conjunto de fungoes, como uma especie 

de muiticapital. £ capital mercantil ao fun- 

cionar como comprador da borracha produzi- 

da e vendedor das mercadorias da subsis- 

tencia do seringueiro. £ capital financeiro 

ao cobrar juros sobre todas as transagoes 

internas entre os seringueiros, envolvendo 

ou nao dinheiro. Assim, por exemplo, se 

um seringueiro vende ao outro seringueiro 

uma arma, e ambos nao tern saldo, o serin- 

galista cobra do seringueiro comprador uma 

taxa percentual sobre o valor da transagao. 

Caso a transagao seja feita envolvendo paga- 

mento em dinheiro, esta taxa e maior, ja 

que e o seringalista quern o desembolsa, co- 

brando, assim, juros sobre esse emprestimo 

feito ao seringueiro comprador da arma. Fi- 

nalmente, o seringalista e proprietario da 

terra, cobrando renda sobre o uso da sua 

propriedade. Essa renda podera ser percen- 

tual ou fixa. 

A media de renda percentual cobrada e, 

hoje, cerca de 20%; nao ha qualquer carac- 

tenstica regional de cobranga da renda, po- 

dendo oscilar em uma mesma regiao. Assim 

e tambem a cobranga de renda fixa, que 

normalmente oscila de 25 kg por "estrada" a 

50 kg por "estrada" 

Alem da cobranga de renda, cobra-se 

tambem uma "tara" para cobrir a "perda" da 

borracha depois de seca. 

Nao ha evidencia de que esta renda pos- 

sa ser qualificada como qualquer tipo de 

renda discutida por Marx. Na verdade, ela 

nao depende da fertilidade da terra, ou de 

qualquer outro fator de melhoria da produ- 

tividade. Regioes com baixa produtividade 

natural da seringa cobram alto as rendas, 

e regioes com alta produtividade natural 

cobram baixo. Nao ha qualquer ligagao 

substancial entre a renda e as condigoes 

mesmas da produgao. Nao ha qualquer ca- 

racteristica comum na cobranga da renda, 

que varia, numa mesma regiao, onde apa- 

rentemente vigoram as mesmas condigoes 

naturais e as mesmas caracterfsticas socio- 

economicas. Tambem nao ha qualquer liga- 

gao entre a distancia do mercado e a co- 

branga da renda etc. A cobranga da renda 

na economia do seringal nativo mostra que 

e apenas expressao da exploragao do traba- 

Iho, nada mais. 

A renda cobrada pelos seringalistas as- 

semelha-se a renda das minas, uma vez que 

as seringueiras sao produtos da natureza, 

que sao fonte de riqueza nao produzida pe- 

lo trabalho, mas fornecida pela natureza. A 

renda cobrada pelo seringalista e, sobretu- 

do, a forma da espoliagao do trabalho, nao 

tendo qualquer vmculo com as caracterfsti- 

cas ffsico-agronomicas da produgao de bor- 

racha. 

Entretanto, e forgoso reconhecer que a 

apropriagao da renda nao e a fonte princi- 

pal da extragao do excedente na economia 

do seringal nativo. Nao ha qualquer regula- 

ridade na cobranga, seja do ponto de vista 

da fertilidade do solo, seja do ponto de vis- 

ta da distancia do mercado. A renda e co- 

brada como uma dentre as variadas formas 

de extragao do excedente desenvolvidas pe- 

lo seringalista. Sua quantidade e importan- 

cia dependem da possibilidade do seringa- 

lista de impor ou nao outras formas de ex- 

tragao do excedente, como a taxa de trans- 

portes e as taxas sobre transagoes inter- 

nas do seringal, da presenga do sindicato 

rural e sua capacidade de fazer cumprir o 

Estatuto da Terra, que preve a renda ma- 

xima de 10% do total da produgao etc. 

A grande fonte de lucres da economia da 

borracha e derivada da relagao entre serin- 
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gueiro e seringalista. Desta relagao funda- 

mental apresentam-se as seguintes formas 

de apropriagao do lucro por parte do ultimo: 

1. Venda das mercadorias a pregos muito 

superlores aos custos. 

2. Compra da borracha a urn prego aquem 

do prego de venda. 

3. Cobranga de "tara" excessiva. 

4. Fraude no peso da borracha. 

5. Economia de todas as despesas de 

transporte, pesagem e classificagao da bor- 

racha, que muitas vezes sao arcadas apenas 

pelos seringueiros. 

6. Cobranga de taxas de transportes das 

mercadorias e da borracha, alem dos custos 
reais de transporte interno. 

7 Cobranga de renda, seja uma percenta- 

gem sobre o valor da produgao, ou uma 

quantidade fixa de borracha por "estrada". 

8. Cobranga de comissbes sobre todas as 

transagoes mercantis internas ao seringal 
que envolvam seringueiros ou demais em- 

pregados sem saldo. 

9. Recebimento de financiamentos com 

juros subsidiados. 

Os seringalistas nao se utilizam de todas 

estas formas que aparecem em combbina- 

goes diferentes, com magnitudes diferentes. 

De forma geral, a renda fixa costuma ser 

maior em seringais pequenos ou sem infra- 

-estrutura de contabilidade, enquanto os se- 

ringais bem organizados podem langar mao 

das diversas taxas etc. 

A cobranga de comissbes sobre as tran- 
sagoes pode ser altamente lucrativa, como 

pode ser inbcua ou mesmo negativa. Se, 

por exemplo, urn seringueiro compra uma 

arma de alguem que recebe o valor da arma 

em dinheiro pago pelo "barracao" e este co- 

bra por isso uma comissao de 20%, mas o 

seringueiro fica sem saldo durante ainda 

dois anos, teremos uma taxa de juros de 

20% em 24 meses, o que certamente esta 

muito aquem do ritmo inflacionario, ou se- 

ja, nesse caso e uma taxa de juros negati- 

va. O contrario tambem pode acontecer: 

cobra-se uma taxa de juros de 20% por 

dois dias, por exemplo, no caso de o serin- 

gueiro conseguir saldo logo apbs contrair a 

divida. 

Assim, das formas de extragao de lucro, 

as unicas que o seringalista pode realmente 

controlar sao as referentes a manipulagao 

dos pregos das mercadorias e a cobranga de 

renda e taxas de transportes. As demais 

fontes dependem de condigbes que o serin- 

galista nao controla inteiramente. 

Apesar de a economia do seringal native 

ter varias fontes de lucro, nao significa que 

estes lucros sejam imensos, nem que eles 

fiquem no seringal. Inserida no conjunto 

da economia nacional como economia de- 

pendente, reflexa, a economia da borracha 

padece das mesmas dificuldades das eco- 

nomias baseadas na exportagao de produtos 

primarios. A situagao de dependencia, de 

semicolonialismo, permanece de forma no- 

tavel. 

A questao da terra na economia do serin- 

gal nativo tern tambem peculiaridades. Na 

verdade, a terra permanece praticamente 

intocada com o seringal nativo. Ela nao e 

transformada economicamente, permanece 

bruta, nao se prestando a qualquer outra 

atividade que nao a de extragao do latex. 

Urn seringal e comprado e vendido a par- 

tir do numero de seringueiras existentes, 

do numero de "estradas de seringa" que 

contenha, e nao por sua extensao. Este as- 

pecto e irrelevante na compra de um serin- 

gal, o que e claramente demonstrado ao 

examinarem-se escrituras de compra e ven- 

da de seringais, nas quais costuma-se re- 

gistrar o numero de "estradas de seringa" 

que estes contem, em vez da medida da 

terra. 
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Estas caractensticas da economia do se- 

ringal nativo nos fazem crer que a dimen- 

sao fundamental da mesma e a comercial: 

trata-se de economia dominada pelo capital 

comercial e e na esfera da circulapao que 

se extrai, basicamente, o excedente. 

Essa caracteristica essencialmente co- 

mercial da economia do seringal nativo po- 

de ser melhor avaliada ao examinarmos as 

mercadorias constantes da subsistencia do 

seringueiro. 

Em seringais onde ha dificuldade de se 

implantar os outros mecanismos de extra- 

cao de lucro (cobrangas de taxas, cobran- 

cas de taxas de transporte etc.) a manipula- 

gao dos pregos da mercadoria se torna a 

forma quase exclusiva da espoliagao dos se- 

ringueiros, atingindo-se o paroxismo do es- 

tabelecimento de pregos da mercadoria 

400% mais elevados que os pregos de cus- 

to. 

Uma consideravel parcela do valor das 

mercadorias consumidas pelos seringueiros 

refere-se a medicamentos e "miudezas" A 

sofisticagao das farmacias perdidas nos al- 

tos-rios, afundadas nos "centros" de serin- 

gais distantes e o trago mais marcante da 

iigagao do novo e do velho, do moderno e 

do atrasado, da Iigagao dessa economia po- 

bre e primitiva com o grande capital indus- 

trial. 

A presenga do medicamento sofisticado e, 

nao raro, inocuo, no seringal nativo, e tan- 

to uma forma de manter endividado o se-: 

ringueiro, a propria compulsoriedade do tra- 

balho, quanto forma de realizagao dos lu- 

cros do grande capital, que amplia, assim, 

seu mercado, expande sua dominagao. 

A questao e que o capital mercantil que 

domina direta e imediatamente a economia 

do seringal nativo nao a domina efetivamen- 

te. Na verdade, a trama de relagoes que de- 

fine a economia da borracha tern seu no 

mais forte no grande capital comprador da 

borracha e tambem grande vendedor dos 

produtos manufaturados (medicamentos em 

particular) consumidos no seringal. 

O SERINGAL DE CULTIVO E AS 

RELAQOES DE PRODUQAO 

O papel revolucionario que se deseja atri- 

buir ao seringal de cultivo pode ficar bas- 

tante comprometido se se mantiverem as 

mesmas relagoes sociais de produgao que 

ate hoje dominaram a economia da borracha- 

a mesma estrutura fundiaria e a vigencia 

do aviamento como forma de dominagao do 

trabalhador. 

Tal afirmagao pode ser comprovada se 

levarmos em conta as grandes empresas que 

se instalaram no Acre, com preocupagoes 

modernizantes, mas que introduziram nova- 

mente o "barracao" e o aviamento. Ou se- 

ja, a permanencia das mesmas condigoes, o 

atrelamento dos trabalhadores a uma unica 

fonte de abastecimento e o monopolio do 

comercio, recolocam sempre o aviamento, a 

dominagao do comerciante, como as carac- 

terfsticas basicas dessa economia. 

Assim, a viabilidade da expansao do tra- 

balho assalariado no Acre, atraves da im- 

plantagao de cultivo, passa pela discussao 

da formagao de um mercado de trabalho no 

Acre, da manutengao das relagoes de avia- 

mento, da viabilidade de se implantar pe- 

quenas unidades produtivas de seringal de 

cultivo. 

£ importante tambem que discutamos a 

frequente alusao ao irracionalismo da se- 

ringa nativa, e a visao do seringal de cultivo 

como redengao da economia da borracha, no 

Brasil e no Acre. Nao resta duvida que o 

seringal de cultivo provocaria substanciais 

aumentos do nivel de produtividade do tra- 

balho e traria sucessivas melhorias das con- 

digoes tecnicas gerais da economia da bor- 

racha. Tambem e verdade que faz parte do 

PROBOR II o desenvolvimento de progra- 

mas de assistencia medica e escolar junto 

as unidades produtivas, e que o objetivo e 

89 



ECONOMIA DA BORRACHA 

tambem assalariar toda a mao-de-obra em- 

pregada. Entretanto, essas transforma- 

goes, para se realizarem, precisam da forga 

de um Decreto-Lei. Na verdade, a enuncia- 

gao de objetivos nao e suflciente para trans- 

formar a realidade, para revolucionar rela- 

goes de produgao tao arraigadas quanto as 

que dominam a economia acreana. Um 

exemplo desta consideragao foi levantado 

quando discutimos o papel do Estado, onde 

vimos que os recursos oficiais atraves do 

BASA, para o financiamento da safra da bor- 

racha, tem contribuido para o reforgo das 

relagoes de dominagao mercantil, do avia- 

mento. 

A simples alteragao das fontes de fi- 

nanciamento com o PROBOR I nao foi capaz 

de alterar as tradicionais relagoes de produ- 

gao; pelo contrario, contribuiu para refor- 

ga-las. 

Um primeiro mito necessario de abolir e 

o de que o seringal de cultivo so e viavel 

em grande escala. A experiencia asiatica 

de plantio revela a grande importancia dos 

pequenos produtores da borracha plantada 

(ver tabela 2). 

Se e, portanto, viavel a existencia de pe- 

quenos seringais de cultivo, e fundamental, 

entao, que se discuta a atual estrutura fun- 

diaria acreana. 

A concentragao de terras, a exist§ncia 

de enormes latifundios de um lado e de se- 

ringueiros sem terra de outro, coloca a pers- 

pectiva de manutengao das tradicionais rela- 

goes de aviamento, alem de implicar esta- 

belecer-se uma economia do seringal de cul- 

tivo baseada na grande propriedade. 

A inexistencia de fontes de abastecimen- 

to alternativas, alem do interesse do "pa- 

trao" colocarao sempre, para o seringueiro, 

mesmo que trabalhando num seringal de 

cultivo com tecnica moderna (coagulagao 

com acido acetico, CVPD, estimulantes fito- 

-hormonios etc), a necessidade de se aviar 

no "barracao", agora do seringal de cultivo. 

O PROBOR II coloca como forma de atenuar 

os pregos absurdos do aviamento a pers- 

pectiva da COBAL como abastecedora dos 

seringais, obrigando os seringalistas a limi- 

tarem as majoragoes de prego das mercado- 

rias ate 30% do valor de compra na COBAL. 

Essa medida pode, realmente, atenuar o do- 
mmio do "barracao", se houver efetiva fis- 

calizagao, tanto dos orgaos oficiais quanto 

do seringueiro, atraves de seus orgaos de 

classe (sindicato). Nessas condigoes, pos- 

sibilitar-se-ia ao seringueiro ter saldo e li- 

TABELA 2 
PRODUQAO DE BORRACHA NATURAL, MALASIA E INDONESIA, 1966-1976 

(em 1 000 kg, peso seco) 

Malasia Ocidental Indonesia 

Ano 
Empresa de Pequenos Empresa de Pequenos 

Plantagao Produtores Plantagao Produtores 

1966 522 101 392 624 208 813 527 862 
1967 534 216 403 941 200 562 500 272 
1968 572 076 479 235 233 482 560 482 
1969 602 954 596 484 230 852 649 574 
1970 620 981 594 755 236 759 578 402 
1971 661 573 608 863 238 742 580 569 
1972 659 334 598 815 214 048 559 607 
1973 673 643 791 519 223 129 662 673 
1974 684 148 800 972 248 401 606 563 
1975 599 055 817 505 n.d. n.d. 
1976 679 284 884 542 n.d. n.d. 

FONTE; SUDHEVEA. Anuario estatfstico, 10 (20): 4. 1976. 
n.d.: Nao existe o dado. 
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bertar-se do dommio de um unico patrao, 

podendo transferir-se para outro seringal, o 

que criaria, assim, um mercado de trabalho. 

A possibilidade de criagao efetiva desse 

mercado de trabalho depende, tambdm, da 

existencia de uma rede de transportes ade- 

quada. Ou seja, para que o assalariamento 

se torne a forma hegemonica das relagoes 

de trabalho no Acre, sera necessario que 

realmente haja uma fiscalizagao sobre os 

pregos do "barracao" alem da vigencia de 

nivels salariais compatfveis com a dignidade 

humana. 

Entretanto, esta nao e a unica forma de 

desenvolver o seringal de cultivo. A tabela 

da produgao asiatlca dos pequenos produto- 

res mostra a viabilidade das pequenas uni- 

dades produtoras de borracha de cultivo. 

Para tanto e preciso incentivar o pequeno 

produtor com credito, pregos minimos, as- 

sistencia tecnica, cooperativismo e, funda- 

mentalmente, uma reforma agraria radical. 

A PERMANENCIA DO SERINGAL NATIVO 

Com as comparagoes anteriores, nao ha 

intengoes de desconsiderar a viabilidade do 

seringal de cultivo, senao de levantar difi- 

culdades para sua implantagao, que os pia- 

nos, no gigantismo de seus numeros, pare- 

cem desconhecer. 

O seringal de cultivo no Acre tern proble- 

mas que o impedem de se tornar, a curto e 

medio prazos, resposta para os problemas 

gerados pela elevagao dos pregos interna- 

cionais do petroleo. Ainda que fosse intei- 

ramente viavel que o plantio proposto se- 

guisse o cronograma do PROBOR II, seus re- 

sultados so comegariam a ser sentidos, na 

melhor das hipoteses, em oito anos. O se- 

ringal de cultivo tern ainda um problema que 

torna ainda mais nebuloso o seu desenvol- 

vimento — o fato de que nao se conhece, 

no Brasil, experiencia comprovada de seus 

resultados. Tudo isso, adicionado aos ris- 

cos e ao volume de investimento, seu pra- 

zo de maturagao, coloca, mesmo para os 

mais empedernidos "modernizadores", a ne- 

cessidade da manutengao do seringal nati- 

ve. 

O PROBOR II preve recursos para a recu- 

peragao de 10 mil colocagoes de seringais 

nativos e abertura de outras 5 mil. Esse fi- 

nanciamento, entretanto, como discutimos no 

capitulo anterior, tem-se transformado em 

reforgo das tradicionais relagoes de produ- 

gao. Ou seja, os recursos oficiais e a inten- 

gao "racionalizadora" e "modernizadora" 

desses pianos reforgam as pesadas cadeias 

do dommio do "barracao" do aviamento. 

Das inovagoes que se pretendem para o 

seringal nativo, o CVPD (utilizagao de acido 

acetico, prensagem e defumagao superfi- 

cial das laminas de cernambi) nos parece a 

grande inovagao tecnologica desde a intro- 

dugao da faca "Jebong". O processo CVPD 

reduzira muito a jornada de trabalho, pos- 

sibilitando ao seringueiro desenvolver ou- 

tras atividades. Entretanto, a manutengao 

da estrutura fundiaria e da estrutura de co- 

mercializagao, bem como do monopolio do 

"barracao", colocara o seringueiro sempre a 

merce do seringalista. 

A garantia do estabelecimento de uma 

economia da borracha forte e justa requer 

nova discussao sobre a questao fundiaria e a 

polftica geral para os pequenos produtores. 

A redistribuigao da terra, garantindo aos que 

nela trabalham a sua posse, e um passo no 

sentido do fortalecimento da economia da 

borracha. 

Ate agora, quando se pensa em desenvol- 

ver a economia da borracha, pensa-se sem- 

pre nos aspectos tecnicos (estimulantes, 

novos processes de coagulagao etc.), em 

fontes de financiamento, mas nao se men- 

ciona a questao basica para qualquer econo- 

mia, que e a trama de relagoes sociais que 

Ihe definem a dinamica. 

A economia da borracha no Brasil esta, 

neste momento, sofrendo uma onda "moder- 

nizante", sem que o trabalho compulsorio seja 
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substitufdo, sem que as tradicionais relagoes 

de aviamento se desfagam, mas, pelo con- 

trario, com o reforgo destas relagoes tra- 

dicionais. Altera-se a fonte de financia- 

mento que passa, em grande medida, a 

ser feito pelo BASA, e que, outrora, era 

feito pelas casas aviadoras, pelo capital 

privado. Mas, fundamentalmente, man- 

tem-se — e, no caso do financiamento BA- 

SA, aprofunda-se — a pressao sobre os 

seringueiros, com a exigencia de que en- 
treguem toda a sua produgao ao "patrao", 

mesmo tendo saldo. 

Uma verdadeira politica de fortalecimen- 

to da economia da borracha deve comegar 

por reconhecer que o nucleo fundamental 

da mesma e a sobrevivencia de relagoes 

de produgao que mantem o trabalho com- 

pulsorio, que fazem do monopolio do co- 

mercio a sua fonte principal de lucros. 

Uma efetiva solugao do problema da mi- 

seria, das pessimas condigoes de vida e 

da extrema exploragao a que sao submeti- 

dos os seringueiros passa por uma refor- 

ma agraria radical, pelos incentives de cre- 

dito, os pregos mmimos, a assistencia tec- 

nica, o cooperativismo, por uma estrutura 

de comercializagao que anule a presenga 

dos atravessadores, pela presenga da CO- 

BAL vendendo diretamente ao seringueiro. 

Passa, tambem, pela implantagao efetiva do 

CVPD, pela Introdugao de fito-hormonios 

estimulantes, desde que comprovada a sua 

adequagao. 
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