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Resumo 

A poh'tica de expansao da produgao de 

borracha natural no Brasil tem-se funda- 

mentado na utiliza<pao de atguns mecanis- 

mos, sobretudo elevagao de pre^os e cre- 

dit© subsidiado, sem que, no entanto, os 

custos e beneficios que tais medidas pos- 

sam representar para a sociedade sejam 

bem conhecidos. 

Neste trabalho, objetivou-se quantificar 

e avaliar comparativamente os custos so- 

cials hquidos decorrentes da poh'tica de 

incentive a produ^ao de borracha natural 
em seringais nativos e seringais de cultivo 

no Brasil. 

0 modelo conceitual utilizado funda- 
menta-se na teoria do bem-estar social. A 

quantificagao dos custos sociais decorren- 

tes do acr6scimo|na produpao foi efetua- 
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da utilizando-se a area abaixo da curva de 

oferta, com prepos dos fatores corrigidos 

segundo as distorpoes identificadas nos 

mercados desses insumos. 0 benefi'cio pa- 

ra a economia como um todo foi quantifi- 

cado com base na redu<pao de importa^des 

do produto, com divisas externas valora- 

das socialmente. 

Os resultados obtidos para os custos 

sociais medios mostram que, enquanto nas 

condipoes de seringais nativos a sociedade 

e penalizada com um custo social h'quido 

de 23% do valor do consumo nacional de 

borracha natural, os seringais de cultivo 
apresentam custos sociais medios de 31,5%. 

Varias alternativas foram estudadas e, em 

algumas situagoes esses custos podem se 

elevar a mais de 100%. 

Em termos regionais, os menores cus- 

tos sociais h'quidos foram obtidos de se- 

ringais nativos da Amazonia. Verificou-se, 

tambem, que os custos sociais h'quidos em 

seringais de cultivo na Regiao Amazonica 
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sao de menor magnitude que os valores 

obtidos para a RegiSo Nao-Amaz5nica. Os 

resultados permitiram concluir que a re- 

cente mudan^a de crit^rios da poh'tica, 

permitindo que novas ^reas (nao-tradicio- 

nais) sejam incorporadas ao programa, 

apesar de sua justificativa economica com 

base nos prepos privados de produpao, im- 

plica custos crescentes para a sociedade. 

Abstract — In Brazil, the rubber policy to 

expand production has been based princi- 

pally on price increase and subsidized cre- 

dit. Social costs and benefits of this poli- 

cy have not yet been studied. 

The purpose of this paper is to evalua- 

te net social costs of the rubber produc- 

tion policy in Brazil considering both wild 

and planted rubber. 

The modern theory of welfare econo- 

mics provides the basic conceptual frame- 

work used. The social costs of increased 

production were calculated using the area 

below the supply curve with factor prices 

corrected for differences between market 

and social prices. Social benefits were 

considered equal to the reduction in natu- 

ral rubber imports evaluated at social ex- 

change rate. 

The results indicated that social costs 

of native rubber production is about 23% 

of the national consumption. For planted 

rubber production, social costs are 31,5%. 

Among the various alternatives studied, 

there are situations where social costs rise 

to 100%. 

According to the regional disaggrega- 

tion used, the wild rubber production in 

Amazonia showed the lowest social costs 

and planted rubber production in the 

Amazon Region has lower social costs 

than other production areas of the coun- 

try. One main conclusion of the study is 

that even though expanding cultivation of 

natural rubber to non-traditional areas 

may be justified on the basis of private 

production costs, the increased rubber 

production will be obtained at higher cos- 

ts for the society as a whole. 

Introdugao 

No inicio da d^cada de 70, a situapao 

crftica do setor de borracha natural no 

Brasil fez com que o Pai's criasse um con- 

junto de medidas poh'ticas e institucionais 

com o objetivo de incentivar a produgao 

interna dessa mat6ria-prima, considerada 

de suma importdncia para a industria na- 

cional. 

Essa situagao inquietante, na verdade, 

comepou a se desenhar em 1951, quando 

o Brasil passou a condipao de importador 

de borracha natural. Contudo, foi somen- 

te na d^cada de 70 que medidas efetivas, 

visando a reduzir a dependencia, vieram a 

ser adotadas. Como essas medidas aparen- 

temente lograram resultados satisfatorios, 

os objetivos governamentais com relapao 

ao aumento da produpao de borracha na- 

tural passaram a indicar a auto-suficiencia 

como meta principal. 

O Brasil, que no infcio deste s^culo 

chegou a controlar 98% do com^rcio in- 

ternacional de borracha (GLUTTON, 

1976), com uma participagao do produto 

em torno de 40% de sua receita cambial 

(MESQUITA et alli,\ 1976), encontra-se, 

desde 1951, na condipao de importador 

dessa importante mat6ria-prima. Com a in- 

versao da participagao do Pai's no merca- 

do externo, o aumento significative do 

consume nacional de borracha, que cres- 

ceu a media anual de 20% entre 1945 e 

1954 (CARVALHO, 1979), tomou a im- 

porta^ao de borracha nacional um elemen- 

to de destaque no dispendio cambial. 

Os problemas de deficit no balanpo de 

pagamentos do Pai's, sobretudo na ultima 

decada, por sua vez, aliados a precarieda- 

de do fornecimento externo do produto, 

resultaram por tornar o aumento da pro- 

duto de borracha natural, prioritariamen- 

te, numa das principals metas a ser atingi- 

da no mais curto espago de tempo (SU- 

DHEVEA, 1976). 
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Nao obstante, as caracterfsticas espe- 

ciais do processo de produpao e comercia- 

lizagao de borracha natural, bem como as 

peculiaridades da principal regiao produ- 

tora — a Amazonia — tem exigido forte 

intervenpao do Governo no sentido de 

criar as condigoes para a expansao da pro- 

dupao pretendida. 

Na impossibilidade de forpar direta- 

mente o setor privado a realizar os investi- 

mentos necessaries para o plantio de se- 

ringueira, tem o Governo oferecido incen- 

tives que visam a estimular os produtores 

a uma escolha voluntaria, principalmente 

via mecanismos de mudanpas nos pregos 

relatives dos fatores de produpao e dos 

incentives nos pregos do produto. 

A poh'tica economica do Governo na 

area da borracha no Brasil e respaldada 

pela Lei n.0 5.227, de 18/01/67, e pelo 

Decreto-Lei n.0 164, de 12/02/67. que 

criaram o Conselho Nacional da Borracha 

— CNB — e a Superintendencia da Borra- 

cha — SUDHEVEA, com amplas funpoes 

normativas e de execupao que incluem 

todo o setor de elastomeros do Pafs. 

AI6m da Lei n.0 5.227. os principais ins- 

trumentos da poh'tica sao: a) Lei n.0 5.459, 

de 21/06/68, que institucionalizou que a 

borracha natural importada teria seu pre- 

go no mercado interno equivalente ao pre- 

<po da borracha natural nacional e b) De- 

creto-Lei n.0 1.232, de 17/06/72, que 

criou o Programa de Incentivo a Produpao 

de Borracha Natural — PROBOR, dimen- 

sionado em subprogramas de cr&jito e 

subprogramas de operacionalizagao e 

apoio. Na verdade, este ultimo, um grande 

programa especial de crddito rural, desen- 

volvido sob a agao integrada da SUDHE- 

VEA com os agentes financeiros basicos 

do sistema nacional de cr&dito rural, com 

os orgaos do sistema brasileiro de assisten- 

cia t^cnica e extensao rural, com as insti- 

tuigoes de pesquisa e com entidades que 

atuam nos servigos de foment© e ativida- 

des de apoio em geral ao setor agn'cola 

(SUDHEVEA, 1977). 

Dessa forma, apoiada no extrativismo e 

na expansao do seringal de cultivo, a pro- 

dupao brasileira de borracha natural vem 

sendo altamente subsidiada, sem que, at6 

o momento, tenham sido feitos estudos 

sobre a magnitude do problema, permitin- 

do a existencia de duvidas sobre os custos 

que tais medidas podem representar para 

a sociedade. 

Fator de maior relevancia, por6m, tem 

sido as evidencias recentemente detectadas 

sobre a transferencia de parte dos subsi'- 

dios destinados as ^reas tradicionais do 

Programa | — notadamente a Regiao Ama- 

zonica — para outras ^reas do Pai's. Tais 

poh'ticas tem-se justificado sob o pretext© 

de acelerar o processo de expansao da 

produpao com vistas a obter a auto-sufi- 

ciencia, uma vez que a redupao do dispen- 

dio cambial com a importagao do produto 

deverci contribuir para uma redugao de 

pressao sobre o balango de pagamentos. 

Com essa preocupagao, portanto, sele- 

cionou-se para a aniiise deste estudo a 

cultura da seringueira que, alem de sua ja 

reconhecida importancia dos pontos de 

vista social, economico e estrategico, con- 

figura-se, pelo exposto, num exemplo 

marcante do que tem sido a poh'tica de 

intervempao do Governo no abastecimento 

agn'cola do Pai's. 

Estudo da Superintendencia da Borra- 

cha (SUDHEVEA, 1982) destaca que os 

resultados obtidos pelos incentives nos 

prepos e apoes orientadas no Programa 

tem evidenciado um significative aumento 

na taxa de crescimento da produgao na- 

cional. Em 1982, a produpao interna de 

32,8 mil toneladas foi 76,5% superior a 

produgao nacional de 1974, com 18,6 mil 

toneladas. Na realidade, a partir de 1974, 

ano considerado o marco zero da nova 

etapa de desenvolvimento da borracha no 

Brasil, verificou-se uma mudanpa de ten- 

dencia na produpao para definitivamente 

crescente. A isso acrescenta-se o fato de 

que os m'veis de consume brasileiro de 

borracha tem decrescido desde 1980 em 
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decorrencia da crise economica que vem 

afetando todos os setores produtivos, so- 

bretudo pela sensi'vel redupao da demanda 

global do Pai's. O fenomeno, embora tem- 

po rario, parece indicar desempenho e 

perspectivas favor^veis ao setor, do ponto 

de vista da auto-suflciencia. 

A expansao observada na produgao de 

seringais de cultivo, com 22,5% ao ano, 

embora com uma esperada recuperagao 

mais lenta na produpao dos seringais nati- 

ves, com 5,2% ao ano — pen'odo de 

1977/81 — parece justificar o otimismo 

da SUDHEVEA em prever a auto-suficien- 

cia at6 o final da presente d6cada (SU- 

DHEVEA, 1983). 

Evidentemente, deve-se recordar o for- 

te interesse que o tema provoca, em espe- 

cial no esti'mulo ao debate entre os que 

enaltecem as m'tidas vantagens da auto-su- 

ficiencia e, de outro lado, os que a rejei- 

tam, pelo menos nos prazos anunciados 

pelos defensores da poh'tica. Contesta-se, 

principalmente, os possi'veis custos a serem 

pagos pela sociedade, que podem ser ex- 

tremamente elevados, dependendo das dis- 

torpoes introduzidas no funcionamento 

dos mercados de fatores, considerando os 

elevados subsi'dios concedidos ao Progra- 

ma. Conforme ressalta Contador (1974), a 

auto-sufici§ncia de um produto especi'fico 

6 possi'vel desde que a economia esteja 

disposta a pagar determinado pre<po social, 

igual a diferenga entre custos e benefi'cios 

sociais da poh'tica. 

Neste context©, objetiva-se realizar uma 

avaliagao social na produgao de borracha 

natural no Brasil, cuja meta de auto-sufi- 

ciencia, apesar de beneficiar um grande 

numero de produtores, na maioria dos ca- 

ses grandes proprietaries de terra, podera 

ser atingida com elevados custos para a 

sociedade de modo geral. 

1. Consideragoes Metodologicas 

A estrutura metodologica utilizada na 

mensuragao dos custos e benefi'cios sociais 

da presente pesquisa tern seus fundamen- 

tos calcados na teoria do bem-estar social. 

Sua origem deve-se praticamente aos estu- 

dos de Dupuit e Marshall, cujos conceitos 

foram estudados e desenvolvidos por di- 

versos autores, dentre os quais se desta- 

cam Johnson (1965), Harberger (1971) e 

Contador (1974), em quern se pretende 

basear o modelo de avaliagao deste estu- 

do. 

O Modelo de Avaliagao — Uma Visao Ge- 

ral 

Os custos e os benefi'cios diretos de 

um programa do Governo que vise a auto- 

suficiencia de um produto isolado qual- 

quer podem ser mensurados basicamente 

de duas formas distintas. A primeira de- 

termina os valores pretendidos pela cirea 

abaixo das curves de demanda e custo 

marginal e a segunda identifica os efeitos 

do projeto pelo conceit© de excedente do 

consumidor e produtor. 

Segundo Contador, se todos os ele- 

mentos do processo forem devidamente 

identificados,|ambas as alternativas devem 

fornecer os mesmos resultados. Entretan- 

to, no caso de avaliagao de projetos, o 

primeiro conceit© 6 prefen'vel ao conceit© 

de excedente de consumidor e produtor. 

Dentre os motivos encontrados na litera- 

tura, cita-se a vantagem de que, quando 

estimados, os custos e benefi'cios brutos,. 

ao contrario do conceit© de excedente, 

apresentam pouca sensibilidade aos valores 

assumidos pelas eiasticidades de oferta e 

demanda. Alem disso, nao parece facil 

aceitar o argumento de que o excedente 

do produtor corresponde a um benefi'cio 

para a economia como um todo quando a 

curva marginal social esta acima da curva 

marginal privada (CONTADOR, 1981). 

Na mensuragao dos custos sociais do 

acr^scimo na produgao de borracha natu- 

ral, portanto, pretendeu-se utilizar a area 

abaixo da curva de custo marginal, com 

pregos dos fatores corrigidos de acordo 

com as distorgoes observadas. 
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FIGURA 1 

MENSURAQAO DOS GUSTOS SOCIAIS 

Prego 

A 

P - 

P^i 

PD - 

A figura 1 ajuda a compreender o ra- 

cioci'nio, onde a curva mostra a res- 

posta a variagao de prepos por parte dos 

produtores quanto a produpao. E de se 

esperar, no entanto, que a verdadeira cur- 

va de custo marginal esteja posicionada 

acima ou abaixo da curva de custo margi- 

nal privado, representada por uma 

vez ja aceito o argumento de que os mer- 

cados de fatores sao distorcidos. Conse- 

quentemente, aceita-se tamb^m que as di- 

vergencias entre os prepos sociais e priva- 

dos e as proporpoes dos fatores emprega- 

dos constituem os determinates da posi- 

pao da curva de custo marginal social, 

S-dS*d em relapao a SdSd 

Conquanto a poh'tica de auto-suficien- 

cia em borracha natural recorra ainda a 

contribuipao dos seringais natives para a 

expansao da produpao, na realidade, o se- 

ringa! de cultivo 6 o principal suporte 

para o alcance das metas estabelecidas. 

Isso, no entanto, pode implicar que os 

mercados dos fatores que mais contri- 

buem para a elevapao do custo social, 

como o mercado de insumos modernos e 

de credito, por exemplo, sejam cada vez 

mais exigidos. Assim, apesar da impossibi- 

lidade de se afirmar a priori a existencia 

de um benefi'cio ou de um custo social 

h'quido, e aceit^vel a suposipao de que a 

diferenpa relativa entre custos sociais e 

privados poder^ crescer a medida que se 
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processe a substituigao da borracha Impor- 

tada pela produzida internamente. Dai', 

portanto, considerar-se mais provivel, da- 

da a natureza do prbprio processo de pro- 

dugao, queS^S^jseja superior a con- 

forme a figura 1. 0 prego Pp pago aos 

produtores implica oferta de UQp e indica 

o custo alternativo da ultima unidade de 

Qp. No entanto, isto nao significa necessa- 

riamente que o custo social de produzir 

Qp tamb6m seja Pp. Como se ad mite 

que seja superior a urn au- 

mento na produgao de Qp para Qc deter- 

minaria um custo marginal social corres- 
pondente a ^rea QpABQc, enquanto o cus- 

to marginal privado seria QpCDQp 

Para o cilculo do custo marginal priva- 

do (CP), cirea QpCVQc, o acr^scimo na pro- 

dugao representa 

CP = AO pp + 

aqzv 
(i) 

Como o custo social (CS) e identi- 

ficado pela ^irea aproximada do trap^zio, 

QpABQc, e este diverge pela proporgao t 

do custo privado, tem-se 

AQ AP 
(2) CS = ^ + t') {bDPp* 

Pelo conceito de elasticidade de oferta 

(e), definindo V como o valor da produ- 

gao a custo de fatores e substituindo em 

(2), obtem-se o valor aproximado do cus- 

to social pelo aumento de produgao de 

Qp para Qc 

AQ / AO 
CS=(1 + 0 V (1 + ) 

Q 2e Q 

(3) 

O benefi'cio para os consumidores do- 

m6sticos pode ser mensurado pelas §reas 

abaixo da curva de demanda de todos os 

fatores de produgao cujos pregos relatives 

sao influenciados pela poli'tica. Por se tra- 

tar de um produto cuja produgao interna 

implica efeitos no saldo do balango de 

pagamentos, os benefi'cios da poli'tica in- 

cluem tamb6m a economia de divisas, ava- 

liadas ao seu custo social. O benefi'cio 

para a economia como um todo, portan- 

to, deve corresponder a redugao na impor- 

tagao de borracha natural valorada a taxa 

social de cambio. 

Definigao do Mercado Brasileiro de Borra- 

cha Natural 

De maneira geral, o mercado brasileiro 

de borracha natural, regulado pela poli'tica 

economica da borracha no Pai's, tern apre- 

sentado comportamento relativamente es- 

tavel. Isto se deve, principalmente, a certa 

rigidez da poli'tica de garantia de pregos, 

cr&hto e compra executada pela SUDHE- 

VEA. Tern esta Superintendencia pratica- 

do efetivamente uma poli'tica de pregos 

no sentido de oferecer protegao ao produ- 

to nacional, uma vez que os pregos inter- 

nacionais chegam a ser cerca de tres vezes 

inferiores aos pregos internos (SUDHE- 

VEA, 1982). 

A poli'tica de aumento nos pregos reais 

recebidos pelos produtores de borracha 

natural tem-se evidenciado como uma das 

formas mais eficientes de incentive dadas 

pelo Governo para influenciar as decisoes 

de novos plantios de seringueira e, princi- 

palmente, a extragao do latex dos serin- 

gais natives. A relagao direta entre expan- 

sao da produgao e expectativa de pregos 

de mercado e uma evidencia que nao po- 

de ser ignorada pela poli'tica agn'cola. Ain* 

da que seja possi'vel o argumento de que 

os recursos e fatores de produgao empre- 

gados na heveicultura tenham um custo 

de oportunidade, nao se pode negar que a 

poli'tica tern sido consistente no sentido 

de manter estavel o esti'mulo e a renda do 
produtor (seringueiro), mesmo que isso 

implique certa pressao nos custos privados 

dos seus produtos derivados. 

Especificamente, sao dois os pregos de 

borracha natural garantidos pelo Governo: 

o prego basico, que corresponde ao mmi- 

mo a ser pago pelo seringalista ao produ- 
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tor (seringueiro), e o prego regulador, que 

corresponde ao prego mi'nimo que o co- 

merciante ou usineiro devem pagar ao se- 

ringalista pelo seu produto. 

Com base nos pregos basico e regula- 

dor que sao estimados a priori, a 

SUDHEVEA propoe ao Conselho Intermi- 

nisterial de Pregos (CIP) o chamado prego 

de comercializagao, que corresponde ao 

valor mmimo a ser pago pelas industrias 

referente ao produto beneficiado (SU- 

DHEVEA, 1982). 

Finalmente, tem-se o prego de referen- 

da para cobranga da Taxa de Organizagao 

e Regulamentagao de Mercado de Borra- 

cha — TOR MB, que corresponde ao prego 

da borracha do estoque de reserva e que, 

a partir de 1982, equiparou-se ao prego 

da comercializagao. 

As condigoes vigentes no mercado bra- 

sileiro de borracha natural estao resumidas 

na figura 2, que contem informagoes rele- 

vantes para a analise, a saber: o produtor 

interno recebe um prego Pp superior ao 

prego internacional P'l, express© em cru- 

zeiros. P'i e igual a Pj.E, sendo Pf o 

prego em dolares e £ a taxa de cambio. 0 

prego interno de comercializagao Pc, pago 

pela industria, e calculado a partir do pre- 

go pago ao produtor Pp e e superior a 

este. Ao prego Pc, a quantidade demanda- 

da e 0QC com os produtores internes 

ofertando OQp e importando-se a diferen- 

ga 0QC menos OQp. Do ponto de vista 

dos produtores internes, DD e re- 

presentam a demanda nacional e a curva 

de oferta privada. 

•De acordo com o esquema definido na 

figura 2, duas seriam as opgoes para a 

redugao da dependencia do produto im- 

portado. A primeira alternativa consistiria 

em limitar as importagoes sem provocar 

alteragoes na poh'tica de subsi'dio, e a 

segunda forma, em liberar os subsi'dios 

crescentes ao produtor interno ate que o 

consume atual fosse satisfeito sem aumen- 

tos diretos no prego de comercializagao. 

No caso especi'fico da borracha natural, 

a primeira opgao formulada para a redu- 

gao de importagoes da materia-prima apre- 

senta alguns aspectos que a tornariam, por 

certo, praticamente inviavel. 

Note-se que, segundo a primeira pro- 

posta, a curva de custo marginal privado 

SjSrf nao se alteraria, dado que tambem 

nao haveria modificagao no subsi'dio con- 

cedido aos produtores internos. Como re- 

sultado, seria de se esperar uma alteragao 

no prego de comercializagao Pc, pago pela 

industria, que se elevaria para P'c e, evi- 

dentemente, estabelecer-se-ia uma queda 

no consume de 0Q'C. Reconhece-se, por- 

tanto, nao ser esta uma forma politica- 

mente adequada para se resolver o proble- 

ma do auto-abastecimento em borracha 

natural, uma vez que tal alternativa provo- 

caria uma perda para os consumidores 

equivalente a ^rea Q'CFAQC. Alem disso, 

estar-se-ia propondo a redugao no empre- 

go de um produto altamente estrategico, 

considerado matdria-prima essencial para o 

pleno desenvolvimento do Pai's. 

Poder-se-ia argumentar, ainda, em favor 

dessa forma de atingir a auto-suficiencia, 

que se promovesse uma redugao na quan- 

tidade demandada, substituindo a borra- 
cha natural pelo produto sintetico. Entre- 

tanto, sabe-se que, no emprego desses elas- 

tometros, ja foi atingido um grau de equilf- 

brio que tende a perdurar, assegurando a 
borracha natural uma expectativa de de- 

manda certa e crescimentoconstante, como 

resultado da queda do ritmo de sua substi- 

tuigao pelo material sint6tico. Isso e fungao 

da caracten'sticd I'mpar que provem das pro- 

priedades espect'ficas da borracha natural, 

que tern levado ao fracasso as varias tentati- 

vas para obter uma substancia identica, atra- 

ves da smtese do isopreno e sua polimeri- 

zagao (GUITTON, 1976). 

No Brasil, a proporgao percentual de 

utilizagao de borracha natural no consu- 

me total de borracha encontra-se em tor- 

no de 25%, valor bastante proximo dos 

24,5% registrados nos Estados Unidos e 

Canada, pai'ses altamente industrializados 
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FIGURA 2 

CONDigOES ATUAIS DO MERCADO DE BORRACHA NATURAL NO BRASIL 

Prego 

S' 

P' 

Q' 

e de avangada tecnologia. Trata-se, na rea- 

lidade, de um aspecto dos mais relevantes, 

sobretudo quando esses numeros sao con- 

frontados com a media mondial de 33,3% 

no mesmo pen'odo. Torna-se evidente, 

assim, a maior dependencia brasileira do 

produto natural em relagao ao resto do 

mundo, que ainda dispoe de uma eventual 

faixa de utilizapao de borracha sintetica. 

Dessa forma, assumiu-se, no presente 

trabalho, como politicamente indesejavel e 

tecnicamente inviavel a redupao fonpada 

no consume de borracha natural no Bra- 

sil. 

Consequentemente, a alternativa identi- 

ficada no texto como a pretendida pela 

poh'tica, objeto de estudo, consiste na li- 
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berapao de incentives ao produtor nacio- 

nal, principalmente via prepos e taxa sub- 

sidiada de juros. Esses incentives devem se 
manter ate que o consume 0QC seja plena- 

mente satisfeito pela produpao interna, 

sem que isso represente uma alta no prego 

de comercializapao do produto, Pc, ja 

considerado elevado quando comparado 

ao prego internacional, P'j. Nesse caso, o 

consumidor nao deve ser afetado direta- 

mente pelo aumento de produgao de OQp 

para 0QC, ao mesmo tempo que os produ- 

tores recebem subsidies no valor de AE, 

deslocando a curva de custo marginal pri- 

vado de S^Sfj para S'dS'd, conforme a 

figura 2. 

Modeio de Avaliagao dos Gustos e Benefi- 

cios Sociais da Auto*Suficiencia em Borra- 

cha Natural 

A figura 3 reproduz as condigoes vigen- 

tes no mercado brasileiro de borracha na- 

tural (figura 2} e acrescenta as considera- 

goes necessarias para o calculo de estima- 

gao dos custos e benefi'cios sociais da po- 

h'tica de auto-suficiencia do produto, com 

base no modeio da figura 1' ^ 

A area compreendida abaixo da curva 

de custo marginal social, ja foi 

identificada como o custo de oportunida- 

de dos fatores envolvidos na expansao da 

produgao interna de OQp para 0QC unida- 

des do produto. Como reflete o 

custo marginal privado da produgao, de- 

monstra-se que BB" representa a divergen- 

cia entre o custo marginal social e o custo 

privado. 

Faz parte da experiencia brasileiralser a 

taxa social sempre superior a taxa oficial 

de cambio determinada pelo Governo. Is- 

so implica que se a area QpGHQc, que 

corresponde a economia em divisas, for 

valorada de forma adequada pela taxa so- 

(1) Modeio semelhante foi utilizado por 
CONTADOR (1974) para analisar os cus- 
tos sociais da auto-sufici§ncia na produ- 
gao de trigo no Brasil. 

cial de cambio, pode refletir os benefi'cios 

da auto-suficiencia em borracha natural 

para a economia como um todo. 

Com prego de mercado 0PC e consumo 

intern© 0QC constantes, conforme o tex- 

to, calcula-se os custos e os benefi'cios 

sociais a partir de uma redefinigao de es- 

cala, em que se assume a area OPqAQq 
como a unidade de medida, sendo Pc = 1 

e Qc = 1. Logo, o valor corrente da pro- 

dugao (V) sera tambem igual a 1, pois 

V = PcOc = 1 

Considerando a area B'B"E"E' geo- 

metricamente igual a area QpGHQc, ja 

descrita anteriormente, e possi'vel obter o 

custo social h'quido da auto-suficiencia, 
representado pela ^rea OpB'E'Qp Esse 

valor pode ser estimado a partir do cilcu- 

lo da area QpB"E"Qc, correspondente ao 

custo social dos fatores de produgao me- 

nos a area do retangulo QpGHQc, valora- 

da a taxa social de cambio. 

A area QpB"E"Qc, por sua vez, e com- 

posta pelas seguintes areas, a saber: 

1) Retangulo QpGHQc, que correspon- 

de ao valor das importagoes substitui'das 

pela produgao nacional e que, portanto, 

devera ser absorvido pelos produtores in- 

ternos. 

p) 
aM 'Cm11 tc> <4) 

Pc 

em que reflete o grau de dependencia 

da borracha importada a ser eliminado 

(= (Qc Qp)/Qc) e tc representa a tarifa 

de importagao paga pelo consumidor bra- 

sileiro h (Pc P/i)/Pc}. 

2) Retangulo GFAH, que corrresponde 

ao valor da arrecadagao obtido com a 

tarifa de importagao de borracha natural e 

que devera ser absorvido pelos produtores 

internos. 
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FIGURA 3 

CUSTOS E BENEFl'CIOS SOCIAIS DA AUTO-SUFICIENCIA 

EM BORRACHA NATURAL 

Sd E(Qc.Q0) 
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A area 6 dada por em que 07^ e tc estao definidos no 

Pc ' P) item anterior. 

Pc 3) Retangulo BB"E"'L, que correspon- 
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de ao valor parcial da distorpao decorren- 

te da divergencia entre pregos sociais e 

privados dos fatores utilizados na produ- 

pao. 

A area e dada por 

p p 
a/W tp), (6) 

em que t*p = (Pp Pp)/Pp e igual ao subsf- 

dio medio dos fatores de produpao e a/y 

fp/ja foram definidos anteriormente. 

4} Retangulo BFAL, que corresponde 

ao valor obtido com o diferencial de pre- 

go de comercializagao e prego pago ao 

produtor. Note-se que para efeito de sim- 

plificapao de calculo esta area foi inclui'da 

tanto na area do retangulo GFAH quanto 

na area do retangulo BB"E"'L. Toma-se 

necessario, portanto, uma subtragao, no 

calculo do custo total, da area dada por 

P - P rc p 
= "Mh (7) 

em que tp = (Pc Pp)/Pc e a margem de 

comercializaqao. 

5) Triangulo B"E"E"' que comple- 

menta o valor da distorpao existente entre 

custos sociais e privados com area aproxi- 

madamente igual ao triangulo BEL e indi- 

ca a necessidade de um subsi'dio adicional 

ao produtor capaz de leva-lo a ofertar 

OQc. c i 

A area e dada por 

1 P'c"PP 1 
— olm = — aMAt*p (1 + 

+ tp) (1 tp) (8) 

em que Atp = (= (P'c Pp)/Pp) © 0 subsi'dio 

adicional, e olm, tp e tp foram definidos 

anteriormente. 

A area B'B"E"E' que corresponde ao 

retangulo QpGHQc, valorada a taxa social 

de cambio, indica o valor do benefi'cio 

para a economia como um todo, sob a 

forma de economia de divisas externas. 

A area e dada por 

n E- 
  — = - olm (i + 

(9) 

em que tpto excesso da taxa de cambio 

igual a (E E)/E. 

O custo social (CS) h'quido da auto-su- 

ficiencia e obtido, portanto, somando-se 

as expressoes de (4) a (9), de onde se 

obtem 

CS - olm \i tp + tp) + 

* . * 
+ — Atp(i + tp)(l tp) (1 tc) 

2 

(1 + tg) ] (10) 

O grau de dependencia a ser eliminado 

pela poh'tica, por definipao, e o seguinte: 

Oc" Cp 

Q, 

Define-se, ainda, 

AO Qc-Qi 

de onde se obtem, algebricamente, 

oiM 

Q 1 Q.m 

Definindo a elasticidade-prego da ofer- 

ta de borracha natural, tem-se que 

AO Ap An 
€ = : At, 

Q Q 

Logo, e possi'vel estimar o subsi'dio adi 
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cional necessario para a auto-suficiencia 

atraves de 

aM 
Arp =  (11) 

(1 ■ e 

Substituindo (15) em (14), tem-se, co- 

mo resultado final, 

1 "M 
CS = aMW + ) 

2 (1-aM)e 

<1 + tp)(1 tp) — (1 tc)(1 + fe;](12) 

sendo u/M, tp, tp, tc, fe e e os parametros 

necessarios para o calculo do custo social 

da auto-suficiencia em borracha natural 

para as condigoes vigentes neste mercado 

no Brasil. 

A implementa<pao do modelo de avalia- 

<pao proposto requer valores para um con- 

junto de parametros. Paralelamente, o en- 

foqueda avaliagao social fundamenta-se, ba- 

sicamente, nas divergencias existentes en- 

tre pregos privados e prepos sociais. 

Os prepos privados sao aqueles observa- 

dos no mercado e representam os beneff- 

cios e custos de oportunidade para as em- 

presas e grupos de indivi'duos. Os prepos 

sociais, por sua vez, nao sao diretamente 

observaveis e representam os custos de 

oportunidade para a economia como um 

todo (CONTADOR, 1981). As divergen- 

cias entre prepos sociais e prepos de mer- 

cado devem-se, principalmente, a duas ra- 

zoes: uma delas e a intervenpao do Gover- 

no na economia, na forma, por exemplo, 

de controle da poh'tica cambial, tarifas, 

impostos e subsi'dios. Outra razao e a 

existencia de externalidades. 

O prepo social de um fator pode ser 

calculado por varios metodos, ate mesmo 

atraves de formulas matematicas pre- 

cisas^ Contudo, essas formulas geral- 

(2) Ver, por exemplo, CONTADOR, 1981, p. 
70. 
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mente contem parametros difi'ceis de ser 

estimados, e os resultados sao, normal- 

mente, muito sensi'veis a variapao nos va- 

lores desses parametros. Neste estudo, a 

determinapao dos parametros de divergen- 

cias entre prepos privados e sociais foi 

feita com base numa extensa revisao da 

literatura sobre o assunto, obtendo-se os 

valores mais indicados para as diversas al- 

ternativas analisadas^ 

Area de Estudo e Fonte dos Dados 

Conquanto tenha o Governo estabeleci- 

do como areas prioritarias para atuapao 

do PROBOR a Regiao Amazonica e o 

literal sul da Bahia, admite-se, no Progra- 

ma, que outras areas do territorio nacio- 

nal sejam beneficiadas com seus recursos 

especTficos, desde que apresentem condi- 

poes "favoraveis" ao plantio da seringueira 

(SUDHEVEA, 1977). Nesses termos, esta- 

dos como Espi'rito Santo e Sao Paulo ja 

estao sendo contemplados e espera-se, ain- 

da, que novas areas sejam incorporadas, 

incluindo Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

dada a ausencia de criterios mais objetivos 

de escolha e, sobretudo, a existencia de 

pressoes polfticas a que sao submetidos 

programas dessa natureza. 

Dadas as diferenpas inter-regionais das 

areas de abrangencia do Programa, proce- 

deu-se a uma divisao da area de estudo de 

modo a refletir as peculiaridades regionais. 

O criterio de escolha foi facilitado pela 

existencia de duas areas distintas quanto a 

tradipao e participapao na produpao brasi- 

leira de borracha natural. Na primeira, fo- 

ram agregados os estados da Regiao Ama- 

zonica, como area tradicional de plantio e 

grande produtora de borracha natural, 

permitindo-se, ainda, uma subdivisao nos 

processes produtivos adotados entre serin- 

gais nativos e cultivados. Na segunda, de- 

nominada de Regiao Nao-Amazonica, fo- 

ram reunidos os estados de Sao Paulo, 

(3) Para maiores detalhes ver MAMED, 1984. 
Procedimento semelhante 6 usado por 
MELO & PELIN, 1984. 
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TABELA 1 

COMPOSigAO DO GUSTO DE PRODUgAO DE BORRACHA NATURAL, 

SEGUNDO AS FONTES, NO BRASIL 

Seringais Cultivados 
Seringais 
Natives 

M^dia^ Itens 
Regiao 

Amazdnica 
Regiao 

Nao-Amaz6nica 
M^dia para 
o Brasil'3^ 

Trabalho 48,4 36,1 42,3 66,0 51,7 

Capital 28,8 36,1 32,4 31,6 32,1 

Terra 0,5 5,4 3,0 2,4 2,8 

Insumos Modernos 22,3 22,4 22,3 — 13,4 

Notas; (a) M6clia das duas regioes. 
(b) M6dia ponderada, considerando as participapoes de seringais cultivados e natives na 

na produpao total em 80% e 20%, respectivamente. 
Fonte: SUDHEVEA (1983, 1983a). 

Espi'rito Santo e Bahia, representando a 

regiao nao-tradicional de plantio. 

Os dados referentes aos custos privados 

de produgao de borracha natural, em se- 

ringais de cultivo e natives, foram obtidos 

de estudo recente desenvolvido pel a SU- 

DHEVEA (1983, 1983a). As demais infor- 

magoes sobre produgao interna, consumo, 

importagao e pregos correntes de borracha 

natural, cobrindo o pen'odo de 1962 a 

1981, foram obtidas de relatorios de ativi- 

dade e de boletins estatfsticos da SUDHE- 

VEA e complementadas por dados da 

FIBGE e do Banco Central do Brasil. 

2. Resultados Empi'ricos 

Na primeira parte desta segao sao apre- 

sentadas as composigoes dos custos de 

produgao de borracha natural e os valores 

das divergencias entre custo marginal so- 

cial e privado, alem dos valores dos de- 

mais parametros necessaries para a aplica- 

gao do modelo. Em seguida, apresentam- 

se os resultados sobre os custos sociais 

h'quidos da auto-suficiencia. 

Composigao do Custo de Produgao 

A composigao do custo de produgao 

de borracha natural, segundo as fontes, e 

apresentada na tabela 1. Para seringais cul- 

tivados, nas condigoes vigentes da Regiao 

Amazonica, o item trabalho tern maior 

participagao nos custos totais de produ- 

gao, com 48,4%. Observa-se que o mesmo 

fator, na Regiao Nao-Amazonica, apesar 

de manter sua participagao elevada, porem 

em menor magnitude (36,1%), divide a 

posigao com o fator capital, tambem com 

36,1%, permanecendo praticamente inalte- 

rados os percentuais de participagao verifi- 

cados. Para o fator capital, na Regiao 

Amazonica, no entanto, verificou-se uma 

redugao substancial no custo, quando 

comparado ao fator trabalho, evidencian- 

do-se um process© produtivo de menor 

utilizagao de capital em relagao ao empre- 

gado nas condigoes vigentes da Regiao 

Nao-Amazonica. 

Outro item de destaque na composigao 

de custos privados refere-se aos insumos 
modernos, para os quais se verifica valores 

muito proximos tanto para a Regiao Ama- 

zonica (22,3%) quanto para a Regiao Nao- 

Amazonica (22,4%). ^ importante notar, 

neste caso, que a semelhanga traduz, em 

smtese, o criterio de se utilizar, na ausen- 

cia de informagoes de campo, coeficientes 

tecnicos sugeridos pela pesquisa para o 
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c^lculo dos insumos em questao, em am* 

bas as regioes. £ possi'vel, ainda, que algu- 

ma diferenpa residual tenha sido compen- 

sada pelo diferencial nos pregos privados 

finals dos produtos, em cada regiao, cons- 

tantes do item. 

0 custo marginal do servigo do fator 

terra, como esperado, evidencia uma subs- 

tancial diferenga entre as regioes estuda- 

das. Enquanto na Regiao Amazonica tal 

custo limita-se a aproximadamente 0,5% 

do custo total, na Regiao Nao-Amazonica 

alcanga, em media, 5,4%. 

Para seringais nativos os resultados in- 

dicam uma participagao mais elevada do 

custo do fator trabalho, com 66% do cus- 

to total. Isso ressalta o grau de depen- 

dencia com que o process© produtivo do 

seringal native encontra-se em relagao a 

urn fator considerado carente na regiao. 

Os custos dos servigos do capital e da 

terra participam com 32% e 2%, respecti- 

vamente, do custo total do produto final. 

A baixa produtividade do fator terra, ca- 

racten'stica do proprio processo de produ- 

gao de seringal nativo, explica a diferenga 

de 2% para a media de 0,5% na produgao 

de seringais de cultivo para a mesma re- 

giao. Com relagao aos insumos modernos, 

nao se verificou a existencia de nenhum 

item que justificasse a sua inclusao como 

fator relevante nos custos totais. 

Os resultados de composigao de custo pa- 

ra cada tipo de exploragao, ou seja, serin- 

gais de cultivo na Regiao Amazonica, se- 

ringais de cultivo na Regiao Nao-Amazoni- 

ca e seringais nativos servem para aneilise 

isolada das fontes possi'veis de produgao 

de borracha natural. Seria como esperar 

que toda a poh'tica de auto-suficiencia na 

produgao passasse a se fundamentar unica- 

mente numa das tres alternativas apresen- 

tadas em analise. 

Na realidade, a necessidade de uma 

avaliagao conjunta das fontes de produgao 

exigiu, pelo menos, outras duas medidas 

essenciais para uma discussao mais ampla 

da auto-suficiencia. Pela tabela 1, verifica- 

se que a primeira envolveu considerar uma 

analise da media dos resultados obtidos 
em seringais de cultivo da Regiao Amazo- 

nica e da Regiao Nao-Amazonica com 

uma media para o Brasil. Os resultados 

encontrados mostram, como era esperado, 

o custo do trabalho como o fator de 

maior contribuigao no custo total. Os cus- 

tos dos servigos dos fatores capital, insu- 

mos modernos e terra apresentam-se com 

32,4%, 22,3% e 3,08%, respectivamente, 

do custo total. A segunda medida e for- 

mada por uma combinagao de seringais de 

cultivo e nativos na proporgao de 80% e 

20% respectivamente. Os resultados evi- 

denciam uma participagao do trabalho da 

ordem de 51,7%, do capital de 32,1%, de 

terra de 2,8% e de insumos modernos de 

13,4%. 

Valores dos Parametros Utilizados nos 

Calculos 

A tabela 2 apresenta os valores dos 

parametros utilizados nos calculos de cus- 

tos e benefi'cios sociais da auto-suficiencia 

em borracha natural no Brasil. 

Dos valores mmimos detectados para a 

divergencia inicial entre custos marginals 

sociais e privados, observa-se que apenas 

os relacionados com a produgao de serin- 

gais cultivados apresentaram valores positi- 

vos. Isso implica que a curva de custo 

marginal social encontra-se acima da curva 

de custo marginal privado, confirmando a 

pressuposigao assumida para o fenomeno 

no capi'tulo anterior. Os resultados contra- 

rios, obtidos nas demais situagoes, eviden- 

ciam que os valores mmimos foram forte- 

mente influenciados pela elevada partici- 

pagao do custo do fator trabalho na com- 

posigao de custos dos seringais nativos da 

Regiao Amazonica. Consequentemente, 

nesses casos, o custo marginal social en- 

contra-se abaixo da curva de custo margi- 

nal privado. 

Os valores medios da divergencia inicial 

entre custos marginais sociais e privados 
(tp) foram calculados com base na media 
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TABELA 2 

VALORES DOS PARAMETROS UTILI2AD0S NO CALCULO 

DE GUSTOS E BENEFICIOS SOCIAIS DA 

AUTO-SUFICI^NCIA em borracha natural, no brasil 

Parametro^ MCnimo M&Jio Maximo 

0iM 0,40 0,50 0,70 

€ 0,20 0,50 0,80 

fP 0,40 0,50 0,60 

tC 0,50 0,60 0,70 

te 0,20 0,25 0,30 
♦ 

tpj 
0,03 0,11 0,19 

tP2 
0,08 0,15 0,22 

tP3 
-0,14 -0,04 0,06 

tP4 
0,03 0,12 0,22 

tP5 
-0,06 0,05 0,16 

Nota: (a) 0^ 6 o grau de dependdncia a ser eliminado; € 6 a elasticidade-prego da oferta de 
borracha natural; fp 6 a margem de comercializagao; tc 6 a tarifa de importa^ao; te 6 a 
divergdncia na taxa de cambio e tp 6 a divergencia m^dia entre custo marginal social e 
privado nas cinco alternativas de produpao consideradas: (1) Seringal de cultivo — Regiao 
Amazdnica; (2) Seringal de cultivo — Regiao Nao-Amaz6nica; (3) Seringal Native — 
Regiao Amaz6nica; (4) Seringal de cultivo — m6dia para o Brasil e (5) M6dia ponderada 
de seringais de cultivo (80%) e seringais nativos (20%). 

aritmetica simples de todos os valores esti- 

mados para esse parametro. Com relagao a 

esses valores, na realidade considerados as 

estimativas mais proximas do verdadeiro 

valor das divergencias iniciais entre os cus- 

tos marginals socials e privados, apenas os 

da Regiao Amazonica — no caso isolado 

do seringal nativo, e por razoes ja comen- 

tadas — mantem-se com valor negative 

(-4%). Os demaislapresentam-se com sinais 

positives, indicando a curva de custo mar- 

ginal social acima da curva de custo mar- 

ginal privado Analisando separadamente 

as divergencias iniciais nos custos de pro- 

dupao dos seringais de cultivo, verifica-se 

que os valores medios variaram entre 11% 

e 15% para a Regiao Amazonica e Regiao 

Nao-Amazonica, respectivamente. 

No que tange aos valores maximos das 

divergencias apresentadas na tabela 2, veri- 

fica-se que os resultadps obtidos conferem 

valores positives para todas as situapoes 

propostas. Observa-se, ainda, que os cus- 

tos marginals sociais que superam inicial- 

mente os custos marginals privados em 

6%, para o caso isolado do custo de pro- 

dugao do seringal native, chegam a alcan- 
par 22% no seringal de cultivo conduzido 

na Regiao Nao-Amazonica. 

Vale ressaltar que todos os resultados 

apresentados mostraram divergencias ini- 

ciais coerentes com a utilizapao dos recur- 

sos nos diferentes processes produtivos e 

condipoes especi'ficas das regioes estuda- 

das. 

Custos e Beneffcios Sociais da Auto-Sufi- 

ciencia em Borracha Natural 

As tabelas 3 a 7 apresentam os resulta- 

dos finals sobre os custos e beneffcios 

sociais gerados pela polftica de auto-sufi- 

ciencia em borracha natural no Brasil, se- 

gundo as diferentes alternativas de forne- 

cimento do produto. 
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TABELA 3 

CUSTOS E BENEFl'CIOS SOCIAIS Ll'QUIDOS DA POLlYlCA 

DE AUTO-SUFICI^NCIA EM BORRACHA NATURAL, EM SERINGAIS DE CULTIVO, 

NA REGlAO AMAZONICA 

All«r- Cutioi Socian'*' Alter Cuitoa Socian lb) Altar Cuitot Sociaii'c' 
nativa f native nativa 
N o tp - 0.03 'p -o.ii « _ -0.19 P NA r - 0,03 P fp.O.'l 'p "0,19 NO * 0.03 P » - 0.11 P 'p * 0,19 

1 0.4 0,2 0.179 0.214 0,248 10 0.360 0.392 0,435 19 0,516 0.566 0,618 
2 0,4 0.5 0,016 0.036 0.057 11 0,143 0,170 0,198 20 0,268 0,300 0,332 
3 0.4 0.8 0,026 oooe 0,010 12 0,092 0,116 0,137 21 0,206 0.233 0.260 

4 0,5 0.2 0.396 0,452 0.508 13 0,651 0.721 0.791 22 0.901 0.986 1,070 
5 0,5 0,5 0.087 0,119 0,151 14 0,265 0,305 0.345 23 0,438 0,485 0,534 
6 0,5 0.8 0,010 0,036 0,062 15 0.169 0,201 0,234 24 0,322 0,361 0,400 

7 0,7 0,2 1,516 1.668 1,821 16 2,113 2,304 2,496 25 2.704 2,915 3,163 
8 0,7 0,5 0,508 1.581 0.655 17 0,852 0,945 1,038 26 1.190 1,302 1,414 
9 0,7 0,8 0,253 0.309 0,364 18 0,164 0,605 0,674 27 0,811 0,894 0,977 

Notas; (a) Valores mmimos com tc = 0,5; tp = 0,6; e = 0,3. 
(b) Valores m6dios com tc = 0,6; tp = 0,5; = 0,25. 
(c) Valores m^ximos com tc = 0,7; tp - 0,4; e = 0,2. 

Fonte: Tabela 2 e Ccilculos da Pesquisa. 

TABELA 4 

CUSTOS E BENEFICIOS SOCIAIS LIQUIDOS DA POUTICA DE 

AUTO-SUFICIENCIA EM BORRACHA NATURAL, EM SERINGAIS 

DE CULTIVO, NA REGlAO NAO-AMAZONICA 

Alter 
nativa 
NA 

e 
Cuttot Sociais'a' Alter- 

nativa 
N.o 

Custos Sociais"3' Alter- 
nativa 
N.° 

Custos Sociais'0' 

,•-0.08 'p ' 0,15 'p ' 0.22 r* - 0,08 P t^O.15 t" - 0,22 P r* - 0,08 P ,;.o.i5 t' =0.27 P 
1 0,4 0,2 0,201 0,231 0,260 10 0,376 0.418 0,450 19 0,547 0,592 0,636 
2 0,4 0,5 0,028 0.047 0,066 11 0,160 0.184 0,206 20 0.288 0.316 0.344 
3 0,4 0.8 -0,015 0.001 0,017 12 0,106 0,274 0,254 21 0.223 0,247 0.270 

4 0.5 0,2 0.431 0,480 0,529 13 0,695 0,756 0,817 22 0,954 1.027 1.101 
5 0,5 0,5 0,107 0,135 0,163 14 0,290 0,325 0,360 23 0,468 0,510 0,552 
6 0.5 0.8 0,206 0,049 0.528 16 0,189 0,217 0,246 24 0 346 0,380 0,414 

7 0,7 0.2 1,611 1,745 1,879 16 2,233 2,400 2,568 25 2,847 3,048 3,250 
8 0,7 0,5 0,553 0,618 0,683 17 0,910 0,992 1,073 26 1,260 1,358 1,456 
9 0.7 0,8 0,289 0,385 0,385 18 0,579 0,639 0,700 27 0,863 0,935 1,007 

Notas: (a) Valores mmimos para tc = 0,5; tp = 0,6 e = 0,30. 
(b) Valores m^dios para tc = 0,6; tp = 0,5 e = 0,25. 
(c) Valores m^ximos para tc = 0,7; tp = 0,4 e = 0,20. 

Fonte: Tabela 2 e C^lculos da Pesquisa 
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TABELA 5 

GUSTOS E BENEFICIOS SOCIAIS LIQUIDOS DA POLlYlCA DE 

AUTO-SUFICIENCIA EM BORRACHA NATURAL, 

EM SERINGAIS NATIVOS, NA REGlAO AMAZONICA 

Alter Cuttoi Soctais'"'' Alter Cuctos Sociais""' Alter Cuttos Socia>alL> 

oativa ( native nativa 
N0 t '-0,14 •" - -0,04 - 0.05 NO •0,14 r -0,04 i = 0,06 N.° f 0,t4 l ' 0,04 t - 0.06 P D P P P P P P 

1 0,4 0.2 0,107 0,150 0,192 10 0,269 0,312 0 365 19 0,406 0,470 0,534 
2 0,4 0.5 -0,030 ■0,004 0,022 11 0,087 0,120 0,153 20 0,200 0,240 0,280 
3 0.4 0,8 0,065 •0,042 •0,019 12 0,043 0.072 0 100 21 0.148 0,182 0,216 
4 0.5 0.2 0,277 0,347 0,417 13 0,502 0,590 0.677 22 0,723 0,828 0,933 
5 0.5 0,5 0,019 0,059 0.099 14 0,180 0 230 0,280 23 0,336 0.396 0.456 
6 0,5 0,8 0,045 -0,013 0,019 15 0,099 0,140 0.180 24 0,239 0,288 0,336 
7 0,7 0.2 1,190 1,381 1,573 16 1,706 1,946 2,185 25 2.216 2,603 2,790 
8 0,7 0.5 0,347 0,441 0.534 17 0,653 0,770 0,886 26 0,952 1,092 1,232 
9 0,7 0.8 0,137 0,205 0,274 18 0,390 0,476 0,562 27 0,636 0,739 0,842 

Notas: (a) Valores mTnimos para tc = 0,5; tn = 0,6; e = 0,30. 
(b) Valores m^dios para tc = 0,6; tp =» 0,5; e re = 0,25 
(c) Valores m^ximos para tc = 0,7; tp = 0,4; e = 0,20. 

Fonte; Tabela 2 e C^lculos da Pesquisa 

TABELA 6 

GUSTOS E BENEFICIOS SOCIAIS Ll'QUIDOS DA POLlTlCA DE 

AUTO-SUFICI§NCIA EM BORRACHA NATURAL, 

EM SERINGAIS DE CULTIVO, NO BRASIL 

Alter- Gustos Socials'3' Alter- Gustos Socials"3' Alter- Gustos Socials'0' 
nativa 
N.o 

O/Vf € 
fp = 0,03 f;=o.i2 fp = O'22 

nativa 
N.o 

CO o o" II 
• 

ja. fp=0.12 fp = 0-22 
nativa 
N.0 rp = 0,03 

rp = 0'12 rp = 0,22 

1 0,4 0,2 0,179 0,220 0,260 10 0,350 0,400 0,450 19 0,515 0,576 0,636 
2 0,4 0,5 0,015 0,040 0,065 11 0,143 0,175 0,206 20 0,268 0,306 0,344 
3 0,4 0,8 ■0,026 -0,005 0,016 12 0,092 0,118 0,145 21 0,206 0,238 0,270 

4 0,5 0,2 0,396 0,462 0,529 13 0,651 0,734 0,817 22 0,901 1,001 1,101 
5 0,5 0,5 0,087 0,125 0,163 14 0,265 0,312 0,360 23 0,438 0,495 0,552 
6 0,5 0.8 0,010 0,040 0,071 15 0,169 0,207 0,245 24 0,322 0.368 0,414 

7 0,7 0,2 1,516 1,697 1,879 16 2,113 2,340 2,567 25 2,704 2,976 3,249 
8 0,7 0,5 0,508 0,595 0,683 17 0,852 0,962 1,073 26 1,190 1,323 1,456 
9 0,7 0,8 0,253 0,319 0,384 18 0,164 0,617 0,699 27 0,811 0,909 1,007 

Notas; (a) Valores mmimos para tc = 0,5; tp = 0,6; e = 0,30. 
(b) Valores m6dios para tc = 0,6; tp - 0,5; e fg = 0,25. 
(c) Valores m^ximos para tc = 0,7^ tp = 0,4; e 0,20. 

Fonte: Tabela 2 e Cilculos da Pesquisa 
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TABELA 7 

CUSTOS E BENEFICIOS SOCIAIS LIQUIDOS DA POLlYlCA DE 

AUTO-SUFICI^NCIA EM BORRACHA NATURAL, COM 

PARTICIPAQAO DE 80% E 20% PARA SER1NGAIS DE CULTIVO 

E NATIVOS, RESPECTIVAMENTE, COMO M£DIA PARA O BRASIL 

Alter- Custos Sociais'8' Alter- Custos Sociais"3' Alter- Custos Sociais (c) 
nativa 
N.0 

€ 
^=-0,06 fp 006 r" = 0,16 

nativa 
N.o r* - -0,06 r* -0,06 P P 

f" - 0,16 P 
native 
N.o f * = -0,06 t'p - 0,06 ( '* = 0,16 P 

1 0,4 0,2 0,141 0,188 0,234 10 0,301 0,360 0,418 19 0,457 0,528 0,598 
2 0.4 0,5 -0,009 0,049 0,049 11 0,113 0,015 0,186 20 0,232 0,276 0,320 
3 0.4 0,8 ■0,046 -0,022 0,002 12 0,066 0,097 0,128 21 0,175 0,213 0,250 

4 0,5 0.2 0,333 0,410 0,487 13 0,572 0,668 0,765 22 0,807 0,922 1,038 
5 0,5 0,5 0,051 0,095 0,139 14 0,220 0,275 0,330 23 0,384 0.450 0,516 
6 0,5 0.8 -0,019 0,016 0,052 15 0,131 0,176 0,221 24 0,278 0,331 0,385 

7 0,7 0,2 1,343 1,554 1,764 16 1,898 2,161 2,424 25 2,445 2,761 3,077 
8 0,7 0,5 0,422 0,525 0,627 17 0,746 0,875 1,003 26 1,064 1,218 1,372 
9 0,7 0,8 0,192 0,267 0,343 18 0,459 0,553 0,648 27 0,718 0,832 0,945 

Notas: (a) Valores mCnimos para tc = 0,5; f = 0,6; e f^= 0,30. 
(b) Valores mddios para tc = 0,6; tp = 0,5; e = 0,25, 
(c) Valores m^ximos para tc = 0,7; tp = 0,4; e = 0,20. 

Fonte: Tabela 2 e Cdlculos da Pesquisa 

A avaliapao nestes termos tornou-se 

possi'vel essencialmente grapas a segmenta- 

gao feita nos valores estimados dos custos 

privados de produgao na Regiao Amazoni- 

ca e Regiao Nao-Amazonica. O criterio 

utilizado permitiu que cada processo pro- 

dutivo, fundamentado nas condipoes espe- 

ci'ficas de dotapaojde recursos e fatores de 

produpao de cada regiao, apresentasse va- 

lores proprios quanto a divergencia inicial 

entre os custos marginais sociais e priva- 

dos (tp}). Dessa forma, tanto as diferenpas 

inter-regionais como as diferenpas entre 

tipos de explorapao dentro de uma mesma 

regiao passaram a depender exclusivamen- 

te dos valores de fp| estimados. ^ impor- 

tante observar que os demais parametros, 

permanecendo constantes, conferiram as 

mesmas condipoes de calculo para os cus- 

tos sociais em todos os processes produti- 

vos analisados. 

Contudo, para todas as alternativas os 

valores dos parametros exigidos para o 

calculo foram submetidos a rigorosa anali- 

se, quando se utilizaram em todas as com- 

binapoes possi'veis os seus valores mmi- 

mos, medios e maximos estimados e apre- 

sentados na tabela 2. A dificuldade de 

analise criada, considerando o express!vo 

numero de resultados, foi contornada com 

a selepao de combinapoes de parametros 

que garantem, alem da identificapao dos 

valores extremes possi'veis, os valores me- 

dios considerados como estimativas mais 

proximas do verdadeiro valor de custo so- 

cial. 

A analise de sensibilidade mostrou que, 

de modo geral, os custos sociais tendem a 

ser mais sensi'veis ao grau de dependencia, 

por eliminar pela produpao dom6stica, do 
que aos valores atribufdos a elasticidade 

de oferta e aqueles estimados para a diver- 

gencia inicial entre os custos marginais 

sociais e privados. 

Com relapao aos valores extremes veri- 

fica-se, nas tabelas 3 a 7, que o limite 

inferior do custo social para todas as fon- 

tes de produpao analisadas foi obtido nas 

condipoes impostas na alternativa 3. Na 
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combinagao dos parametros utilizados nes- 

ta alternativa, a elasticidade de oferta (e), 

a divergencia na taxa de cambio (t€) e a 

taxa de comercializagao (tp) foram repre- 

sentadas por seus valores maximos, en- 

quanto os demais parametros (tp, tc e 

a/y) participaram com seus valores mmi- 

mos estimados. Coerentemente, a alterna- 

tiva 25, na qual foram combinados os 

valores extremes, opostos aos utilizados 

na alternativa 3, resultou em custos so- 

ciais maximos possi'veis, tambem para to- 

das as fontes em analise. Alem disso, esse 

fato reveste-se de maior importancia quan- 

do se verifica que as fontes de produ(pao 

indicadas como geradoras do custo social 

mmimo (seringa! native) e maximo (serin- 

gal de cultivo na Regiao Nao-Amazonica) 

permaneceram as mesmas em ambos os 

casos extremes analisados (tabelas 4 e 5). 

Na tabela 5 apresenta-se os valores dos 

custos sociais gerados pela produpao de 

borracha natural atraves do seringa! native 

da Regiao Amazonica. Tal como sugerido, 

os resultados obtidos evidenciam tratar-se 

do menor custo»social verificado em todas 

as situagoes previstas, em todos os ntveis 

calculados. A amplitude maxima verifica- 

da foi de -6,5%, a pouco mais de 279% 

do valor do consume nacional de borra- 

cha. No outro extreme, os resultados da 

tabela 4 conferem a dotagao de fatores e 

processo produtivo do seringa! de cultivo 

da Regiao Nao-Amazonica os maiores cus- 

tos sociais possi'veis (-1,5% a 325%), quan- 

do comparados aos outros processes alter- 

natives apresentados. 

A analise das condigoes impostas aos 

valores dos parametros nas 27 alternativas 

selecionadas e apresentadas nas tabelas 3 a 

7 pode auxiliar, contudo, a identificagao 

dos valores que melhor refletem os custos 

sociais "medios" gerados pela poh'tica de 

auto-suficiencia. 

Nesse sentido, a comprovagao da alta 

sensibilidade dos custos sociais em relagao 

ao grau de dependencia a ser eliminado 

((X/y) pela poh'tica conduz, inevitavelmen- 

te, a discussao dos resultados a uma anali- 

se mais detalhada dos valores impostos ao 

parametro em questao. Na realidade, as 

condigdes de produgao e demanda eviden- 

ciam alguma dificuldade na escolha do 

valor de a/^ que melhor representa a si- 

tuagao media do mercado da borracha na- 

tural no Brasil. Observa-se que, apesar de 

estar indicando 50% como o valor medio 

mais provavel de 07^, a condigao de insta- 

bilidade economica que se verifica no Pai's 

exige algumas consideragoes adicionais. ^ 

importante notar que a estimagao do va- 

lor medio (50%) fundamentou-se, coeren- 

temente, na media dos valores obtidos na 

serie historica apresentada para o pen'odo 

de 1962/82. Ao fato somou-se ainda a 

semelhanga de tal valor medio, calculado 

com o valor da ultima observagao do pe- 

n'odo analisado (1982 = 53%), e que, por- 

tanto, reflete as condigoes recentes de 

produgao e consume. Nao se contesta, 

pelo exposto, o criterio utilizado na esti- 

magao do valor medio de 07^. A preocu- 

pagao refere-se, tao-somente, ao reconhe- 

cimento de que, em 1982, o Pai's ja se 

encontrava em grave crise economica com 

reflexos negatives na demanda de produ- 

tos industriais. Torna-se temeroso, portan- 

to, que o provavel reaquecimento da eco- 

nomia brasileira se faga acompanhar de 

uma elevagao muito acentuada da deman- 

da de borracha natural sem o necessario 

aumento correspondente na produgao in- 

terna, permitindo o retorno de 07^ aos 

m'veis verificados para a media do pen'odo 

1972/82 (70%), considerada bastante ele- 

vada. Tal ocorrencia previsi'vel, alem de 

elevar substancialmente os custos sociais, 

comprometeria seriamente a poh'tica de 

auto-suficiencia, Inviabilizando, conse- 

quentemente, os resultados de qualquer 

estudo que omita as ponderagoes destaca- 

das. Apenas para situar a ordem de magni- 

tude dos valores obtidos, os custos sociais 

praticamente inexistentes (11,9%), na al- 

ternativa 6 da tabela 4, com 07^ igual a 

50%, elevar-se-iam para mais de 15% do 

valor do consume nacional, se 07^ atingis- 

se 70%, na alternativa 8 da mesma tabela. 

Admite-se, contudo, dado o significative 
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aumento verificado na produgao interna 

nos ultimos anos (SUDHEVEA, 1983), 

uma vantagem expressiva para que se 

mantenha o mdice no valor medio estima- 

do e que se inicie, de fato, o processo 

esperado de redugao contmua de ajy. A 

prudencia mostra, por6m, que as combina- 

goes selecionadas para o intervalo do cus- 

to social "medio" devem considerar os 

valores medio e maximo (50% e 70%) de 

a/M discutidos. 

O fato de os custos sociais terem evi- 

denciado baixa sensibilidade aos valores 

das divergencias iniciais entre custos mar- 

ginals sociais e privados (t'p). sobretudo 

quando comparados aos valores de 

nao reduz a relevancia do parametro na 

analise. ^ importante notar que sao exclu- 

sivamente os diferentes valores estimados 

para fp que permitem a avaliapao dos 

custos sociais entre as regioes discrimina- 

das e entre os diferentes processos produ- 

tivos dentro de uma mesma regiao. Nesse 

sentido, torna-se essencial que a averigua- 
9ao pretendida nao prescinda dos valores 

mmimos, medios e maximos estimados 

para o parametro em analise. Isso implica 

que os custos sociais "medios" devem va- 

riar nos intervalos, segundo os valores do 

limite inferior e limite superior de fp. 

A analise dos valores dos demais para- 

metros apenas confirma a coerencia da 

escolha das alternativas que combinam seus 

valores medios a serem utilizados na defi- 

nipao do custo social "medio" Os valores 

estaveis de fp e tc sao calculados com 

base nos prepos de comercializapao e no 

prepo mi'nimo pago ao produtor. Vale 

destacar que os prepos citados sao rigida- 

mente controlados por regulamentapao 

prevista em decreto-lei, ressaltando a po- 

h'tica de intervenpao do Governo via 

SUDHEVEA e Conselho Interministerial 

de Prepos (CIP) no mercado da borracha. 

Em smtese, com base nas pressuposi- 

poes e considerapoes analisadas, e de se 

esperar que o verdadeiro valor do custo 

social da poli'tica de auto-suficiencia em 

borracha natural figure nos intervalos cal- 

culados de acordo com as combinapoes 

dos parametros nas alternativas 14 e 17 

para todas as fontes de produpao sugeri- 

das e estudadas (tabelas 3 a 7). 

Os resultados selecionados, resumidos 

na tabela 8, mostram que os custos sociais 

h'quidos medios mais elevados foram veri- 

ficados para a alternativa de produpao dos 

seringais de cultivo da Regiao Nao-Amazo- 

nica, podendo variar de 29,0% ate 36% do 

valor do consumo nacional, com valor me- 

dio em torno de 32,5%. Resultados proxi- 

mos, porem de magnitude inferior, foram 

encontrados quando se consideraram os 

custos sociais medios gerados nos seringais 

de cultivo da Regiao Amazonica, cujos 

valores variaram de 26,5% e 34,5%, com 

valor medio aproximado de 30,5% do va- 

lor do consumo nacional de borracha. 

Esses valores sofrem acrescimos substan- 

ciais quando se considera a recuperapao 

de ol/m para valores proximos de 70%. 

Nesse caso,; os custos sociais medios pode- 

rao atingir ate 103,8% do valor do consu- 

mo nacional de borracha para a produpao 

de seringais cultivados da Regiao Amazo- 

nica e ate 107,3% em seringais cultivados 

na Regiao Nao-Amazonica. 

Na analise especffica dos seringais de 

cultivo entre as regioes estudadas, e im- 

portante observar que os resultados evi- 

denciam menores custos privados na Re- 

giao Nao-Amazonica (CrS 304,50/kg) do 

que na Regiao Amazonica (CrS 

330,76/kg), a prepos de novembro de 

1982 (SUDHEVEA, 1983a). Contudo, 

considerando valores corrigidos e valora- 
dos socialmente (tabelas 3, 4 e 8), em 

qualquer m'vel, a situapao revela-se inver- 

sa, permitindo inferir que, da otica social, 

os custos sao menores nas condipoes espe- 

cfficas de plantio racional da seringueira 

na Regiao Amazonica. Isso evidencia que 

uma tomada de posipao da poli'tica para o 

setor, no sentido de incorporar novas 

areas ( nao-tradicionais) de produpao, po- 

de justificar-se economicamente. No en- 
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TABELA 8 

GUSTOS SOCIAIS LIQUIDOS DA AUTO-SUFICIENCIA 

EM BORRACHA NATURAL, SEGUNDO AS FONTES DE PRODUgAO 

Fontes de Produpao 

Fonte: Tabelas 3 a 7 

tanto, as medidas representarao custos so- 

ciais crescentes para a sociedade como um 

todo. Vale lembrar que as diferengas en- 

contram-se determinadas nos calculos de 

estimagao dos valores de t*p fundamen- 

tais para o atendimento da avaliapao. Em 

smtese, sao esses valores que traduzem a 

dotapao de recursos e fatores de produpao 

utilizados em cada regiao. Como resulta- 

do, os seringais da Regiao Nao-Amazonica 

evidenciam uma elevapao no emprego de 

fatores de produgao relativamente escassos 

e uma reduipao relativa da utilizapao de 

fatores abundantes. 

Quando se considerou a produpao de 

seringais natives da Amazonia, os custos 

sociais medios foram substancialmente re- 

duzidos. A variagao do intervalo entre 

18,0% e 28,0% (tabela 8) apresenta o va- 

lor "medio" provavel do custo social h'- 

quido em torno de 23%. Nesse particular, 

a avaliagao conjunta da dotagao de recur- 

sos e fatores da regiao com o processo 

produtivo utilizado na explorapao do la- 

tex evidencia que, apesar de mostrarem 

relativamente ,o mais alto custo privado 

Custo de produpao^ 
(em porcentagem) 

MCnimo M^dio Maximo 

(c) (d) (c) (d) (c) (d) 

103,8 

107,3 

88,6 

107,3 

100,3 

necessario para a produ<pao de borracha, 

os seringais natives da Amazonia, do pon- 

to de vista social, foram os que apresenta- 

ram os menores custos sociais h'quidos na 

aplicapao dos incentives, visando a auto- 

suficiencia do produto. Evidentemente, 

outros aspectos relevantes devem ser con- 

siderados, sobretudo com o intuito de evi- 

tar a imprudencia de sugerir, com base 

apenas nos resultados obtidos, que a 

poh'tica do setor seja conduzida exclusiva- 

mente no sentido de utilizapao dos serin- 

gais natives da Amazonia. E importante 

verificar que, no caso provavel de uma 

elevapao do ni'vel de para 70%, os 

valores elevar-se-iam para 65,3%, 77% e 

88,6% para valores mmimo, medio e ma- 

ximo, respectivamente. No entanto, ainda 

assim consistiriam nos menores custos so- 

ciais "medios" detectados nas condigoes 

de olm igual a 70%. Uma limitapao que, 

apesar de assimilada no calculo de fj^, 

persiste no problema referente a nao- 

abundancia relativa do fator trabalho na 

regiao, que e o de maior peso no processo 

produtivo analisado. A necessidade do 

deslocamento de mao-de-obra de outras 

1. Seringa! de Cultivo — Regiao Amaz6nica 

2. Seringa! de Cultivo — Regiao Nao-Amazonica 

3. Seringa! Native — Regiao Amazonica 

4. Seringa! de Cultivo — Brasil 

5. Seringa! de Cultivo + Nativo — Brasil^ 

26,5 85,2 30,5 94,5 34,5 

29,0 91,0 32,5 99,2 36,0 

18,0 65,3 23,0 77,0 28,0 

26,5 85,2 31,2 96,2 36,0 

22,0 74,6 27,5 87,5 33,0 

Notas: (a) Valores m6dios calculados com base no consumo nacional de borracha natural. 
(b) M6dia ponderada de seringais cultivados e natives, com 80% e 20%, respectivamente. 
(c)Grau de dependdncia a ser eliminado (Q;^) igual a 50%. 
(d)Grau de dependencia a ser eliminado (o:^) igual a 70%, 
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regioes contribuiria, possivelmente, para 

elevar os custos. A baixa sensibilidade dos 

custos sociais em relagao a fp, entretanto, 

nao parece indicar que o fendmeno possa 

provocar mudanpas radicals e significatlvas 

nos valores estimados. 

Os resultados obtidos nas demais situa- 

goes indicadas na tabela 8 evidenciam que 

a media resuitante da combinapao de se- 

ringais de cultivo das regioes estudadas, 

utilizada como "media" para o Brasil (ta- 

bela 6), apesar de apresentar custos sociais 

inferiores aos verificados nas condipoes de 

seringais de cultivo da Regiao Nao-Amazb- 

nica, permaneceram elevados. Esta dife- 

renpa e destacada, sobretudo, quando os 

valores sao comparados aos custos sociais 

obtidos nas condipoes em que se incluiu o 

seringal native de forma isolada ou con- 

junta. 

Na verdade, as situapoes de produpao 

que combinaram a media dos seringais de 

cultivo para o Brasil (tabela 6) de forma 

conjunta com os seringais natives da Ama- 

zonia (tabela 5) para formar uma media 

geral para o Brasil (tabela 7) evidenciaram 

baixos custos sociais "medios" Nota-se 

que os resultados superam os custos so- 

ciais "medios" obtidos pelos seringais na- 

tives,. quando estes sao considerados isola- 

damente. 

A analise mostra que, quando os serin- 

gais de cultivo e natives participam com 

respectivamente 80% e 20% da produpao 

necessaria a auto-suficiencia, os custos so- 

ciais "medios" considerando o grau de 

dependencia a ser eliminado (07^) em tor- 

no de 50%, elevam-se para 33,0% do valor 

do consume nacional de borracha. Levan- 

do em conta uma provavel recuperapao 

economica capaz de elevar 07^ para 70%, 

os valores sofrem acrescimos substanciais, 

persistindo, no entanto, as tendencias 

observadas para o custo social "medio" na 

combinapao anterior. 

Com base nas observapoes efetuadas in- 

fere-se que a medida que ocorre a planeja- 

da substituipao dos seringais natives da 

Amazonia pelo seringal de cultivo no Bra- 

sil, independentemente de sua origem re- 

gional, deverao elevar-se os custos incorri 

dos pela sociedade. 

O custo social "medio" mais provavel 

para o Brasil, considerando as tendencias 

detectadas pela condupao do programa de 

auto-suficiencia, refere-se ao valor obtido 

na alternativa 14 da tabela 7, em que se 

combinam seringais cultivados e natives 

da Amazonia na proporpao de 80% e 

20%, respectivamente. Se o valor de 

27,5% do valor do consumo nacional da 

borracha natural e razoavelmente aceito, 

espera-se um custo social h'quido proximo 

de Cr$ 4,5 bilhoes, a valores de 1980. 

Mesmo considerando condipoes mais ad- 

versas, porem realistas e dentro dos limi- 

tes medios obtidos, os resultados encon- 

trados nao evidenciam que o custo social 

da auto-suficiencia seja tao elevado, prin- 

cipalmente quando avaliado no quadro ge- 

ral das poli'ticas economicas do Pai's. 

Sem pretensao de tentar justificar a 

protepao a culturas especi'ficas, quando se 

reconhece que o ideal seria um tratamen- 

to digno da agricultura como um todo, 

pode-se fazer algumas comparapoes dos re- 

sultados obtidos neste estudo com os re- 

sultados de trabalhos com objetivos seme- 

Ihantes para outras culturas. 

Observa-se que o valor estimado para o 

custo social medio da auto-suficiencia em 

trigo, em 1973, representa aproximada- 

mente 100% do valor do consumo nacio- 

nal desse produto (CONTADOR, 1974). 

Nesse caso, a eliminapao total da importa- 

pao de trigo, atualizando os valores a pre- 

pos de 1980, resultaria num custo social 

h'quido da ordem de Cr$ 28 bilhoes. Na 

realidade, uma cifra consideravel, quando 

comparada aos Cr$ 4,5 bilhoes estimados 

para a independencia da borracha natural 

e ao valor de aproximadamente Cr$ 551 

milhoes para o caso do leite (OLIVEIRA, 

1976), obtidos na avaliapao dos custos 

sociais da poh'tica de tabelgmento de pre- 
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pos com subsi'dio direto aos produtores. E 

importante ressaltar, neste ultimo caso, 

que os prepos privados do leite nao foram 

corrigidos de acordo com as distorpoes 

nos mercados dos fatores de produpao, o 

que indica uma provavel subavaliapao do 

resultado obtido. 

Para que uma poh'tica seja socialmente 

desejavel, uma das condipoes mais elemen- 

tares e que o beneficiado, alem de elevar 

o seu m'vel de bem-estar, seja capaz de 

compensar o potencialmente prejudicado 

(RIBEIRO, 1980). Parece evidente que o 

produtor, na condipao de beneficiado di- 

reto da poh'tica, eleve o seu m'vel de bem- 

estar social. No que se refere, no entanto, 

a sua capacidade de compensar o nao-be- 

neficiado, o fato merece uma discussao a 

parte. E importante notar que uma das 

limitapoes do modelo de avaliapao utiliza- 

do no presente estudo e nao permitir con- 

clusoes categoricas sobre os efeitos distri- 

butivos da poh'tica entre os agentes eco- 

nomicos beneficiados. Na verdade, e pos- 

si'vel inferir, dada a pressuposipao no mo- 

delo, que os consumidores nao serao pe- 

nalizados diretamente pela poh'tica, uma 

vez que tanto a quantidade demandada 

quanto o prepo de comercializapao perma- 

necerao constantes. O que se pode contes- 

tar, contudo, sao os benefi'cios que o con- 

sumidor deixa de receber pela nao-utiliza- 

pao desses recursos em outras obras de 

interesse social. 

Uma forma possi'vel de averiguar a 

compensapao sugerida refere-se ao fato de 

que a expansao da produpao domestica 

implica a redupao de importapao de um 

produto relevante na rubrica de dispendio 

cambial. Isso provoca um efeito progressi- 

vo de redupao na pressao sobre o balanpo 

de pagamentos, liberando divisas externas 

valoradas socialmente para a economia co- 

mo um todo. Os resultados obtidos, se 

analisados isoladamente, nao parecem jus- 

tificar o argument©, uma vez que a exis- 

tencia de custos decorrentes da poh'tica 

indica que a economia de divisas externas 

4 feita a um custo social positive. 

No entanto, devem ser observados os 

benefi'cios que poderao ocorrer da compe- 

titividade entre a borracha natural e a 

sintetica no Brasil, no que diz respeito a 

prepos. A obtenpao de seringais com alta 

produtividade pode conduzir a poh'tica a 

medidas de estabilizapao de prepos de bor- 

racha natural, tornando-os mais competiti- 

vos com os prepos da borracha sintetica, 

provocando um aumento na participapao 

de borracha natural no consumo total de 

elastomeros. Isso implica redupao na im- 

portapao de petroleo necessario para a fa- 

bricapao da borracha sintetica, diminuin- 

do, portanto, indiretamente, a pressao so- 

bre o balanpo de pagamentos e benefician- 

do a sociedade. A esse respeito, Menezes e 

Vasconcellos estimaram a possi'vel cota de 

mercado total que resultaria para a borra- 

cha natural e conclui'ram, fundamentados 

na preferencia pela borracha natural e, 

sobretudo, em suas vantagens de processa- 

mento e performance, que a cota de mer- 

cado para essa borracha deveria ser de 

aproximadamente 42%. Esse valor, quan- 

do comparado com os 25% verificados no 

ano de estudo em questao para o Brasil, 

evidencia o consideravel potencial de mer- 

cado para a borracha natural, alem do seu 

uso atual no Pai's (MENEZES & VAS- 

CONCELLOS, 1977).i 

Pode-se acrescentar, ainda, os benefi'- 

cios advindos pelo aumento da arreca- 

dapao tributaria nos estados produtores, 

bem como os benefi'cios ecologicos por se 

tratar de fonte renovavel e nao-poluidora 

de materia-prima. Alem disso, vale ressal- 

tar a eliminapao da incomoda dependencia 

na importapao de um produto de alto 

valor estrategico, cujas principals fontes 

de produpao mondial localizam-se no Su- 

deste Asiatic©, zona de situapao geopoh'ti- 

ca altamente instavel. 

Finalmente, os benefi'cios regionais, da- 

da a possibilidade de direcionar os recur- 

sos subsidiados, exclusivamente aos serin- 

gais natives e cultivados da Amazonia, 

conferem um efeito de natureza progressi- 

va, uma vez que a expansao da cultura na 
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regiao certamente contribuira para uma 

distribuigao mais homogenea da renda na- 

cional e desenvolvimento de uma das 

areas mais carentes e problematicas do 

Pai's. 

Conclusoes 

A produgao brasileira de borracha na- 

tural, materia-prima relevante no dispen- 

dio cambial, vem sendo altamente subsi- 

diada sem que, ate o momento, tenham 

sido efetuados estudos sobre os custos e 
benefi'cios sociais gerados pela poh'tica. 

Problema de igual importancia e associado 

ao anterior consiste na tendencia detecta- 

da na poh'tica de transferir parte dos re- 

cursos subsidiados destinados as areas tra- 

dicionais de plantio para outras areas do 

Pafs, sob o pretext© de acelerar a auto-su- 

ficiencia do produto. 

Dentro desse enfoque, o objetivo geral 

deste estudo foi discutir alguns aspectos 

relacionados com a poh'tica de auto-sufi- 

ciencia para borracha natural no Brasil. Os 

objetivos especi'ficos foram: (a) estimar as 

divergencias iniciais entre custos marginais 

sociais e privados e (b) quantificar e ava- 

liar, comparativamente, os custos e bene- 

fi'cios sociais h'quidos decorrentes da poh'- 

tica de incentivo a produgao de borracha 

natural, nas condipoes de seringais natives 

e cultivados. 

Verifica-se, com base nos resultados 

obtidos, que os benefi'cios gerados pela 

redupao na importapao com a consequen- 

te liberapao para a economia de divisas 

externas valoradas a taxa social de cambio 

per se nao justificam a poh'tica de expan- 

sao da produpao, com vistas a reduzir a 

pressao sobre o balanpo de pagamentos. A 

rejeipao do argument© deve-se ao fato de 

que a economia de divisas seria feita atra- 

ves da utilizapao de recursos com elevado 

custo de oportunidade, resultando, conse- 

quentemente, em custos sociais positives. 

Uma poh'tica de estabilizacao de prepos, 

considerando o aumento da produpao, po- 

de tornar, no entanto, o prepo da borra- 

cha natural mais competitive em relapao 

ao prepo da borracha sintetica, provocan- 

do uma substituipao de consume na dire- 

pao da borracha natural. 0 aumento da 

participapao dessa borracha no consumo 

total de elastomeros, por sua vez, deve 

reduzir a importapao de petroleo, materia- 

prima essencial a fabricapao de borracha 

sintetica. Nesse sentido, conclui-se que os 

benefi'cios diretos obtidos com a redupao 

de importapao de borracha natural, com 

relapao a economia de divisas externas va- 

loradas socialmente, quando somados aos 

benefi'cios indiretos provenientes da redu- 

pao de importapao de petroleo, podem 

superar os custos sociais da produpao. 

Em termos regionais, inferiu-se que os 

seringais nativos da Amazonia sao os que 

apresentam os menores custos h'quidos na 

aplicapao dos incentives necessaries a au- 

to-suficiencia. A exigencia de deslocamen- 

to de mao-de-obra, no entanto, alem das 

limitapoes inerentes ao proprio process© 

de produpao, apesar de nao inviabilizar 

completamente a sua utilizapao, dificulta 

a expansao da produpao com vistas a au- 

to-suficiencia do produto, com base ape- 

nas nesse tipo de explorapao. No que se 

refere ao seringal de cultivo houve eviden- 

cias solidas de que, ao contrario do que 

mostram os resultados obtidos para os 

custos privados de produpao em estudos 

anteriores, os custos corrigidos e valorados 

socialmente sao de menor magnitude na 

Regiao Amazonica do que na Regiao Nao- 

Amazonica. 

Uma vez admitida a condipao de essen- 

cialidade dos seringais de cultivo para a 

auto-suficiencia em borracha natural, dada 

a alta produtividade desse tipo de explora- 

pao quando comparado aos seringais nati- 

ves, os resultados mostram ser possi'vel, 

considerando as alternativas dispom'veis, a 

minimizapao dos inevitaveis custos so- 

ciais.i 

Nesse sentido, ha um conjunto de evi- 

dencias que apontam a proposipao de que 

a poh'tica de aplicapao de recursos subsi- 
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diados para a auto-suficiencia, da otica 

social, pode promover mais decididamente 

a produpao de borracha natural nos serin- 

gais natives e cultivados da Amazonia. 

Isso se deve, fundamentalmente, as dife- 

renpas tecnologicas da atividade em cada 

regiao, onde a Amazonia apresenta uma 

vantagem comparativa em sua promopao, 

visto ser naturalmente intensiva a utiliza- 

pao dos fatores relativamente abundantes 

e capazes de produzir divisas, pela elimi- 

napao de importapoes, a um custo de re- 

cursos domesticos mais baixo. 

Alem disso, o esti'mulo ao aumento da 

produpao por meio da elevapao de prepos 

do produto, per se, constitui element© 

importante na decisao de plantio de serin- 

gueira em areas nao-tradicionais do Pai's. 

Com base nos resultados obtidos, verifi- 

cou-se que a recente mudanpa de criterios 

da poli'tica, que permite a incorporapao 

das areas citadas como participantes do 

programa de recursos subsidiados, apesar 

de sua justificativa economica com base 

nos prepos privados, so contribui para efe- 

var, desnecessariamente, os custos sociais 

da auto-suficiencia em borracha natural 

no Brasil. 

Ademais, entende-se que uma protepao 

seria a expansao da produpao de borracha 

natural na Regiao Amazonica seria justifi- 

cavel, sobretudo como um programa espe- 

cial de redistribuipao inter-regional de ren- 

da, contribuindo para minimizar os dese- 

quih'brios sociais e economicos gerados 

pela reconhecida hierarquizapao de areas e 

setores nas preferencias nacionais do Pai's. 
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