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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo analisar o processo de formacao dos cooperados associados 
a Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro - COOPERCACHO atraves de cursos e palestras 
ofertados pela mesma e seu conhecimento acerca da Economia Solidaria. Para alicer9ar a 
pesquisa foi feito urn levantamento bibliografico a partir de livros, artigos, e monografias, 
entre outras fontes que abordavam as tematicas: Educagao de Jovens e Adultos (EJA), 
Economia Solidaria e Cooperativas, que serviram como base teorica para elaboracao do 
trabalho. As informacoes utilizadas para as analises foram obtidas atraves de visitas a sede da 
cooperativa e as propriedades dos cooperados, encontro de formagao sobre Economia 
Solidaria, questionarios e entrevistas semiestruturadas. A partir da analise das informacoes, 
foi possivel constatar que, esses cursos e palestras contribuiram de forma significativa na 
formagao dos cooperados e no desenvolvimento dos seus empreendimentos, embora haja 
muitos desafios e dificuldades a serem superados. Em relacao ao conhecimento que os 
cooperados possuem sobre ES, ficou visivel que alguns detem conhecimentos sobre este 
assunto, mas de forma superficial, outros apresentam urn conhecimento mais elaborado, 
embora este tema nao seja tao abordado entre eles, como foi observado no decorrer da 
pesquisa. 

Palavras-chave: Processo de Formagao; Cooperativa; Economia Solidaria. 



ABSTRACT 

The objective of this work was to analyze the process of training the cooperative members 
associated with the Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro - COOPERCACHO through 
courses and lectures offered by it and its knowledge about the Solidarity Economy. In order to 
support the research, a bibliographical survey was made from books, articles, and 
monographs, among other sources that addressed the themes: Youth and Adult Education 
(EJA), Solidary Economy and Cooperatives, which served as theoretical basis for the 
elaboration of the work. The information used for the analyzes was obtained through visits to 
the headquarters of the cooperative and the properties of the members of the cooperative, a 
training meeting on Solidarity Economy, questionnaires and semi-structured interviews. From 
the analysis of the information, it was possible to verify that these courses and lectures 
contributed significantly in the formation of the cooperative and in the development of their 
enterprises, although there are many challenges and difficulties to be overcome. In relation to 
the knowledge that the members have about ES, it was visible that some have knowledge on 
this subject, but superficially, others present a more elaborate knowledge, although this theme 
is not so approached among them, as was observed in the course of the research. 

Keywords: Training Process; Cooperative; Solidary Economy. 
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1INTRODUCAO 

A educacao e o maior e melhor instrument*) gestor de mudanca, atraves dela o homem 
consegue compreender melhor a si mesmo e ao mundo em que vive, dessa forma, a propria 
educagao deve ser a primeira a aceitar e a acompanhar o desenvolvimento e suas 
especificidades, ou seja, renovar e promover a interacao com o novo. Freire (1987) entende 
que uma aprendizagem significativa se dara a partir de urn processo que proporcione uma 
analise critica da pratica social dos homens, contribuindo para que estes repensem a forma de 
atuar no mundo. 

Diante dessa afirmagao, a Educacao de Jovens e Adultos (EJA) vem progressivamente 
ocupando espaco na sociedade e nas reflexoes de educadores de todo pais. Pois 
gradativamente vem modificando a historia educacional e social brasileira. Com o passar dos 
anos, milhares de jovens e adultos procuram as escolas a fim de retornar os estudos antes 
interrompidos. Sao individuos que veem na escola uma chance de adquirir conhecimentos que 
lhes proporcione a conquista de um diploma, um emprego melhor ou mesmo uma mudanca 
radical de vida, que rompa com o paradigma da exclusao social enfrentado pelo Brasil ao 
longo de sua historia. Dessa forma, a educacao e a mola propulsora e geradora de novos 
conhecimentos e de uma nova condicao de vida, que leva o individuo a repensar sua atuacao 
no mundo e com o mundo, e a partir deste pensamento buscar novas alternativas de trabalho e 
desenvolvimento que o tire desse sistema de exclusao gerado por uma economia capitalista 
que visa apenas o lucro e nao valoriza o ser humano em suas potencialidades e habilidades. 

A construgao desse conhecimento e a valorizagao do ser humano em sua identidade 
socio cultural, nao visa a simples aquisicao de um diploma, nem acumulo de informagoes, 
mas e preciso que se garanta a estes jovens e adultos trabalhadores o direito de participar 
ativamente da cultura, mas de forma condizente a sua idade e vivencia (ARROYO, 1996). 
Assim sendo, os saberes trazidos da realidade onde esses individuos estao inseridos devem ser 
um dos pontos de partida para se comegar a construir um processo de ensino aprendizagem, 
que reuna o saber cientifico com o saber popular. Essa forma de construgao de conhecimento 
e de extrema relevancia quando se e realizado trabalhos em grupos, que se permitem a 
valorizagao dos saberes e a partir deles construir uma nova historia com melhores 
perspectivas de vida. 

Na busca de desenvolver novas alternativas de trabalho e renda que gere melhores 
condigoes de vida, as cooperativas apresentam-se como uma iniciativa viavel, pois baseiam se 
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em valores de ajuda mutua e responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e 
solidariedade, favorecendo o processo de construgao da autonomia e da emancipacao do 
individuo, tendo o trabalho e a educagao como um ato criativo e gerador de melhores 
condigoes de vida. E a partir dessas novas alternativas de trabalho que surge atraves de 
cooperativas, um novo modelo de economia vem sendo praticado e ganhando espago em uma 
sociedade regida por uma economia capitalista. Esse novo modelo de economia conhecido 
como "Economia Solidaria" visa valorizar o ser humano sem que haja a exploragao do 
mesmo. A Economia Solidaria se fundamenta no trabalho em cooperagao. Essa economia 
entende o trabalho como um meio de libertagao humana dentro de um processo de 
democratizagao economica e social, diferente do modelo de economia capitalista. Mas essa 
libertagao so sera possivel se vier acompanhada de um processo de formagao em que, trabalho 
e educagao caminhem juntos. Pois, a educagao e um instrumento gestor de mudanga, atraves 
dela o homem consegue compreender melhor a si mesmo e ao mundo em que vive, 
adquirindo autonomia diante das suas agoes e tornando-se um ser emancipado. 

Todavia o conhecimento adquirido ao longo da vida perpassa os muros das escolas, as 
dificuldades, situagoes e problemas. A necessidade do aprender vai mais alem. Partindo 
desses pressupostos, surgiu a necessidade de realizagao de uma pesquisa com os membros da 
Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro - COOPERCACHO localizada no municipio de 
Jagana-RN, a fim de obter informagoes sobre os processos de formagao oferecidos pela 
instituigao e suas possiveis contribuigoes para o desenvolvimento dos empreendimentos dos 
cooperados e a construgao de uma economia solidaria, tendo em vista que, o movimento da 
economia solidaria e pouco conhecido entre os cooperados. Diante do exposto, propoe-se 
neste estudo a realizagao de uma analise dos conhecimentos dos cooperados a partir dos 
cursos e palestras ofertados pela Coopercacho que eles tenham participado. E ao mesmo tenpo 
oportunizar uma reflexao sobre a importancia do movimento da Economia Solidaria para a 
vida dos cooperados e seus empreendimentos atraves de uma formagao ofertada pela 
Incubadora Universitaria de Empreendimentos Economicos e Solidarios da Universidade 
Federal de Campina Grande - INCOSOL/UFCG/CES. 
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2 REVISAO DA LITERATURA 

2.1 EJA Construindo uma nova historia 

A modalidade de ensino EJA foi regularizada a partir da Lei 9.394/96, e supera o 
antigo ensino supletivo de proposicao de um curriculo escolar aligeirado e homogeneo, 
apresenta-se sob a otica de um projeto educacional mais amplo (MOLL, 2004) e inovador, 
constituindo se como uma modalidade especifica de Educagao Basica, voltada para atender 
aqueles que nao tiveram oportunidade a uma experiencia educacional na infancia ou 
adolescencia pelos mais diversos fatores. Esse novo projeto de aprendizagem na Educagao de 
Jovens e Adultos se apresenta como uma necessidade e condigao para o integral exercicio da 
cidadania, fazendo com que a EJA seja vista como uma concepgao de educagao emancipadora 
e ao mesmo tempo permanente (BRASIL, 2000), assumindo uma relevante fungao no 
processo de formagao da pessoa jovem e adulta e superando o tradicional carater 
compensatorio que historicamente a EJA assumiu no Brasil por falta de politicas publicas que 
valorizassem a pratica da educagao como um direito de todos, independente da classe social 
que pertenga. 

Assim, a aprendizagem para a EJA se coloca como uma questao no campo dos direitos 
pessoais e sociais de cada individuo. Direito assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educagao Nacional no Art. 22, ao estabelecer que a educagao "tern por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formagao comum indispensavel para o exercicio da 
cidadania, fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores." Esse 
desenvolvimento do educando, na maioria das vezes, so e possivel quando associado a 
praticas de ensino que leve em consideragao o educando como parte fundamental desse 
processo de aprendizagem, como um ser que ja traz consigo alguns conhecimentos que devem 
ser levados em consideragao neste processo. 

Dessa forma, as praticas pedagogicas desenvolvidas nessa modalidade de ensino, na 
maioria das vezes sofrem modificagoes e passam a envolver em seu curriculo as experiencias 
de saber do educando como ponto de partida para o desenvolvimento do ensino formalizado 
que atenda as necessidades desses individuos, no processo de ensino aprendizagem que foi 
retomado. 

De acordo com o pensamento de Freire (2006, p. 15): "O conceito de Educagao de 
Adultos vai se movendo na diregao de Educagao Popular na medida em que a realidade 
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comeca a fazer algumas exigencias a sensibilidade e a competencia cientifica dos educadores 
e das educadoras". Dessa forma, os conteudos trabalhados com o publico da EJA precisam 
estar relacionados ao seu cotidiano, pois o processo educativo acontece atraves das relacoes 
entre sujeitos com diferentes trajetorias, historias e experiencias de vida. Isso exige do 
educador uma nova postura nas suas praticas pedagogicas. 

Na sociedade contemporanea as exigencias em torno da educagao e suas praticas 
pedagogicas sao muitas "e estao relacionadas a diferentes dimensoes da vida das pessoas: ao 
trabalho, a participacao social e politica, a vida familiar e comunitaria, as oportunidades de 
lazer e desenvolvimento cultural" (BRASIL, 2001, p. 13). Ou seja, uma educagao que 
trabalhe o ser humano nos mais diversos aspectos sociais e promova a construgao de um 
conhecimento que o leve a ser um ser emancipado e autonomo, capaz de construir uma nova 
historia em um mundo que passa atualmente por grandes transformagoes (economicas e 
tecnologicas) que esta alterando profundamente as formas de trabalho e causando a crise do 
emprego. Dessa forma a educagao de Jovens e Adultos - EJA deve estar pautada em uma 
forma de ensino aprendizagem que leve o individuo a refletir sobre a existencia de outros 
mundos do trabalho que nao somente o assalariado como rege o mundo capitalista. 

Nesse sentido, e necessario que a educagao valorize a palavra do educando e os seus 
saberes de vida e de trabalho como fundamentals para um processo de formagao integral, 
trabalhando com espirito de solidariedade e cooperagao, afirmando o que Tiriba (2004) 
ressaltou: "a possibilidade de se superar o processo da formagao do trabalhador somente para 
atuar no mercado globalizado, assalariado, excludente e altamente competitivo" Na pratica a 
Educagao de Jovens e Adultos deve ser sempre uma educagao multicultural, que desenvolva o 
conhecimento e a integragao na diversidade cultural, como afirma Gadotti (1979), uma 
educagao para a compreensao mutua, contra as recorrentes formas de exclusao por motivos de 
raga, sexo, cultura ou outras formas de discriminagao e, para isso, o educador deve conhecer 
bem o proprio meio do educando, pois somente conhecendo a realidade desses jovens e 
adultos e que havera uma educagao de qualidade. 

"Na reflexao pedagogica sobre essa modalidade educativa, tem especial relevancia a 
consideracao de suas dimensoes social, etica e politica. O ideario da Educacao 
Popular, referenda importante na area, destaca o valor educativo do dialogo e da 
participacao, a consideracao do educando como sujeito portador de saberes, que 
devem ser reconhecidos. Educadores de jovens e adultos identificados com esses 
principios tern procurado, nos ultimos anos, reformular suas praticas pedagogicas, 
atualizando-as ante novas exigencias culturais e novas contribuicoes das teorias 
educacionais" (BRASIL, 2001, p. 13). 
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Com isso a modalidade de ensino EJA deve contribuir tambem para romper com a 
logica de que nascemos para vender a nossa forca de trabalho assalariada, como se esta fosse 
a unica forma de trabalho existente, e reforcar no educando que existem outras formas e 
alternativas de geracao de emprego e renda que lhes conceda uma vida digna (VIVIAN, 
2007). E essas novas alternativas estao intrinsecamente ligadas ao direito de se ter uma 
educagao de qualidade, pois, a educagao e o trabalho devem andar lado a lado para que assim 
seja possivel a construgao de uma sociedade mais justa, digna e igualitaria para todos. 

2.2 Cooperativismo e valorizagao humana 

O cooperativismo teve sua origem na Revolugao Industrial ocorrida na Inglaterra do 
seculo XVIII, epoca em que a mao de obra foi desvalorizada. O aumento da Jornada de 
trabalho e os baixos salarios trouxeram muitas dificuldades socioeconomicas para a populagao 
daquela epoca. Ja no Brasil este movimento surgiu desde a epoca da colonizagao portuguesa 
no final do seculo XIX atraves do estimulo de funcionarios piiblicos, militares, profissionais 
liberais e operarios, para atender as suas necessidades (SESCOOP, 2011). Esses movimentos 
surgiram mediante as necessidades de superar as dificuldades e desigualdades sociais 
causadas pelo capitalismo. 

Com o aparecimento desta crise na Inglaterra surgiu entre a classe operaria, liderangas 
que criaram associagoes de carater assistencialista, no entanto, o resultado dessa experiencia 
nao foi positiva. Mas, a partir dessa experiencia os trabalhadores buscavam novas formas de 
superar as dificuldades que atingiam a populagao devido o avango severo do movimento 
capitalista (SESCOOP, 2011). Diante dessas dificuldades surgiu a ideia de criar uma 
organizagao formal denominada cooperativa, em que as regras, normas e principios proprios 
fossem praticados respeitando os valores humanos. 

A cooperativa e uma associagao voluntaria, sem fins lucrativos, porem com fins 
economicos, que exercem uma mesma atividade em prol de objetivos comuns. Para tanto, os 
associados contribuem igualmente para a formagao do capital necessario adquirindo cotas e 
aceitando assumir de forma igualitaria os riscos e beneficios do empreendimento. A 
cooperativa e ao mesmo tempo uma entidade social a servigo de seus associados e uma 
empresa, que tern que ser eficiente e eficaz, e regida pelo principio democratico onde todo o 
associado tern direito a voto (MEC, 2007). Para Andrioli (2001), o cooperativismo origina-se 
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a partir de uma necessidade comum entre as pessoas na tentativa de superagao conjunta de 
problemas relacionados a economia capitalista. 

Dessa forma a cooperativa apresenta se como uma organizagao de pessoas que se 
baseiam em valores de ajuda mutua e responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e 
solidariedade. Os objetivos economicos e sociais de uma cooperativa sao comuns a todos os 
seus associados que acreditam nos valores eticos da honestidade, transparencia, 
responsabilidade social e preocupacao pelo seu semelhante (MEC, 2007). Este movimento 
que surgiu desde o seculo XVIII e existe ate os dias atuais nao e simplesmente um efeito 
social, ele surgiu como uma forma de organizacao social com a finalidade de responder aos 
efeitos nocivos do capitalismo (que perpetua ha seculos) e da globalizacao que contribui ainda 
mais com as exclusoes sociais e a desvalorizacao do ser humano. Contudo, o cooperativismo 
preocupa-se em aprimorar o ser humano nas suas dimensoes economicas, sociais e culturais. 
Esse sistema de cooperagao aparece junto ao capitalismo, mas e considerado mais adequado, 
participativo, democratico e justo para atender as necessidades e os interesses dos 
trabalhadores (CULTI, 2007). Ou seja, o cooperativismo e uma sociedade de pessoas unidas 
que trabalham em torno de objetivos economicos sociais, visando o desenvolvimento do 
grupo como um todo, em contraposigao ao sistema capitalista que privilegia apenas uma 
minoria, enquanto a massa e excluida e explorada e colocada a margem de uma sociedade que 
presa por uma economia que beneficia a poucos. 

2.3 Construindo uma nova economia 

O atual modelo de desenvolvimento economico do Brasil nao representa os anseios e 
as necessidades de construgao de uma nova sociedade que valorize o ser o humano, a sua 
cultura, e respeite a diversidade e o meio ambiente, este modelo economico capitalista e 
responsavel por promover desigualdades sociais e exclusoes em massa. 

Como observado, nos ultimos anos, o cenario do desemprego vem excluido muitos 
sujeitos da economia capitalista. Ao mesmo tempo em que isso acontece, essa situacao tern i • ^ 
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levado varios trabalhadores de diferentes setores populares a resistir e a desenvolver novas 
alternativas de geragao de trabalho e renda para garantir a estes desempregados 
sustentabilidade e sobrevivencia (VIVIAN, 2007). Ou seja, estas pessoas estao constituindo 
novas iniciativas economicas como resposta a este cenario de desemprego. Assim originando 
e reforgando a possibilidade de construgao de um novo vinculo entre a educagao e o trabalho, 



19 

que promova mudangas na forma de trabalho capitalista e leve a reflexao da existencia de 
outros mundos do trabalho que nao somente o assalariado. Do mesmo modo que outros 
processos de produgao existem que nao somente o modo capitalista. 

Em contraposigao a este modelo economico fez se necessario o surgimento de uma 
nova economia que promovesse a construgao de uma sociedade mais justa, igualitaria e 
solidaria que acontece atraves do trabalho cooperativo, inserido na chamada Economia 
Solidaria, em que se vincula a nogao do coletivo, da solidariedade, da autogestao, porque 
teoricamente, e gerido com a participagao igualitaria de todos os membros, que detem o 
mesmo poder de decisao e igualdade na apropriagao dos resultados obtidos no trabalho. Ou 
seja, a Economia Solidaria e "o conjunto de atividades economicas - produgao de bens e de 
servigos, distribuigao, consumo e finangas - organizados e realizados solidariamente por 
trabalhadores e trabalhadoras na forma coletiva e autogestionaria" (SENAES, 2013, p. 8) que 
lutam pela construgao de uma nova economia e uma nova sociedade. 

Mas essa nova sociedade proposta por este movimento economico so sera possivel 
atraves de um processo educativo amplo que busque melhorar entre nos um entendimento 
comum, baseado na necessidade de construgao de um modo de produgao diferente do 
capitalista, que gere uma nova economia baseada no desenvolvimento e nas potencialidades 
do ser humano e do local em que ela esta sendo desenvolvida. Uma economia na busca do 
bem viver e da sustentabilidade, ou seja, uma Economia Solidaria. 

No Brasil, o termo Economia Solidaria esta atribuido ao pesquisador Paul Singer, que 
assumiu desde a decada de 90 como uma forma de reintegrar a massa de desempregados no 
pais. Segundo o autor, no Brasil, assim como em outros paises o desemprego tornou-se a 
principal patologia social e, para combate-lo a estrategia mais aplicada e capacitar 
profissionalmente os desempregados proporcionando lhes algum capital que possam 
autoempregar se por meio de atividades por conta propria ou estabelecimento de pequena 
empresa (SINGER, 1996). Conceder a esses profissionais uma nova alternativa de trabalho, 
em que eles sao os protagonistas de sua propria historia, rompendo com a exploragao e a 
exclusao social gerada pelo modelo de sociedade capitalista. 

Este movimento de economia solidaria e responsavel por construir uma nova logica, 
uma nova cultura de produgao e comercializagao mais justa e sustentavel, tendo como 
finalidade ampliar a renda dos empreendimentos economicos solidarios. Ou seja, "a economia 
solidaria tern como centralidade a construgao de novas relagoes economicas e sociais que sao 
construidas e reconstruidas cotidianamente pelos sujeitos que a constituem" (DUBEUX et. al., 
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2012, p. 19). Nao e um movimento fundamentado apenas na geragao de renda, mas na 
transformacao daqueles que fazem parte desses empreendimentos solidarios, praticando 
valores de cooperacao e solidariedade rumo a uma emancipagao coletiva. 

Dessa forma, a Economia Solidaria se fundamenta em um modo de trabalho 
cooperativo, onde todos tern direitos e deveres iguais, diferente do modo de produgao 
capitalista que visa em primeiro lugar o lucro para aqueles que estao a frente do 
empreendimento (VIVIAN, 2007). A economia solidaria tern como base e alicerce o 
movimento cooperativista para a realizagao dos seus empreendimentos solidarios. Em si, ela 
e um ato pedagogico, na medida em que propoe nova pratica social e um entendimento novo 
dessa pratica. A unica maneira de aprender a construir a Economia Solidaria e praticando-a. 
Na pratica para se construir a Economia Solidaria, e preciso pensa-la enquanto espago de 
construgao, em um modo de vida diferente do capitalista, para isso faz-se necessario uma 
nova cultura politica e mudangas de paradigmas em que o pleno exercicio dos principios 
dessa economia, em especial a autogestao e a solidariedade entre os trabalhadores envolvidos 
seja a base (V Plenaria Nacional de Economia Solidaria, 2013). E essa construgao na pratica 
se da de forma solidaria, em que todos abragam uma mesma causa e lutam por ela, a fim de 
que se tenha exito naquilo que esta sendo realizado, sem que haja a exploragao. Mas isso so e 
possivel, porque esses individuos entenderam o verdadeiro significado de se trabalhar na 
coletividade, cooperando e sendo solidarios uns para com os outros. 

2.4 Historico Sobre as Primeiras Discussoes e o Processo de Fundacao da Coopercacho 

As primeiras discussoes com o objetivo de se criar uma cooperativa no municipio de 
Jagana-RN surgiram no decorrer do ano de 2002 atraves do senhor Sebastiao Marcelino da 
Silva, o mesmo participava de reunioes em associagoes e assim comegou a ver a possibilidade 
de trazer um empreendimento criado pela comunidade local, tendo como objetivos: 
beneficiar, produzir, assessorar e comercializar a diversidade de produtos cultivados pelos 
agricultores locais, como: maracuja, manga, caju, jaca, umbu nativo, umbu caja, graviola, 
acerola, seriguela, macaxeira (aipim), batata doce, variedades de feijao, fava e milho, e 
criagoes de suinos, caprinos, ovinos, bovinos, galinha caipira, frangos e ovos. 

As discussoes pararam por volta de 2004 e so foram retomadas no ano de 2008 dentro 
do Colegiado do Territorio do Train. Provocada pelo senhor Edgar Pereira da Silva, 
chamando a atengao para o grande potencial existente no municipio e mostrando que toda a 
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produgao estava sendo retida nas maos de sete (07) grandes atravessadores. Foi a partir dai 
que os membros do colegiado fortaleceram as discussoes chegando bem proximo de se criar a 
primeira cooperativa do seguimento, mas infelizmente nao aconteceu. Foi quando os senhores 
Expedito Alexandre Pontes, Edgar Pereira da Silva, Emanuel Messias e Sebastiao Marcelino 
juntamente com um grupo de agricultores resolveram trazer a discussao para os municipios de 
Coronel Ezequiel e Jacana no ano de 2010. Com o processo de formagao do grupo em 
andamento foi solicitada uma capacitacao sobre cooperativismo a OCB-SESCOOP-RN, assim 
acontecendo as primeiras capacitacSes sob a orientacao do professor Manoel Lucena. Neste 
mesmo periodo foi realizado um diagnostico com base em quatro (04) produtos (maracuja, 
caju, castanha e mel) para se ter um percentual de valor que o produtor local perdia em 
comercializar os seus produtos atraves de atravessadores. O resultado foi um prejuizo de R$ 
932,000,00 (novecentos e trinta e dois mil reais) ao ano, esse resultado motivou as 32 pessoas 
que estavam presentes na capacitacao a darem inicio a o processo de criacao e fundacao de 
uma cooperativa, tendo em vista que a maior parte do lucro dos seus produtos estavam 
ficando nas maos dos atravessadores. Em 09 de abril de 2011 foi fundada a Cooperativa 
Agropecuaria Cacho de Ouro - COOPERCACHO, inicialmente com vinte e tres (23) 
agricultores/produtores associados. 

A primeira comercializacao da Coopercacho foi realizada atraves do Programa de 
Governo PAA. Na ocasiao, o preco do maracuja no municipio estava a R$ 0,80 e a 
cooperativa comercializou o quilo por R$ 2,50, isto gerou repercussao positiva para os 
agricultores, mas negativa para os atravessadores e alguns grupos politicos, que nao acreditam 
no desenvolvimento do empreendimento. 

A primeira gestao da Coopercacho se deu entre o periodo de 2011 a 14 de abril de 
2015 com o senhor Expedito Alexandre de Pontes como presidente. A segunda gestao teve 
inicio em abril de 2015 com o senhor Edgar Pereira da Silva como presidente. A segunda 
gestao iniciou-se como uma visao inovadora, quando se diz respeito a produgao, 
comercializacao, agoes sociais e articulagao. Inovar as culturas de acordo com as demandas 
solicitadas pelos clientes potenciais, que sao as prefeituras da regiao Trairi e Curimatau 
paraibano. A inovagao dessas praticas tern como objetivo melhorar a renda e a 
sustentabilidade do agricultor familiar oferecendo ao mesmo, mao de obra tecnica, analise de 
solo, agua e garantia da comercializagao de sua produgao. 

Em sua segunda gestao, a Coopercacho almeja realizar algumas metas como: a criagao 
da Feira da agricultura familiar com foco na pratica da economia solidaria, inicialmente no 
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municipio de Jagana, mas objetivando alcangar os municipios vizinhos que constituem a 
regiao do Trairi. Outra meta a ser alcangada e a implantagao de uma unidade demonstrativa na 
sede da Coopercacho, onde ira contemplar o trabalho de mulheres e jovens com enfoque na 
produgao de hortaligas, oportunizando a comunidade local e gerando renda. 

Dessa forma, pensando no desenvolvimento local, regional, estadual e nacional, a 
Coopercacho vem realizando intensas conversas e parcerias com entidades que trabalham as 
questoes do fortalecimento e desenvolvimento do cooperativismo, da produgao, 
comercializagao, praticas de organizagao social e assessoria que objetivem o fortalecimento 
das tecnicas e conhecimentos agricolas, oportunizando assim melhores condigoes de vida para 
aqueles que fazem parte deste empreendimento e contribuindo para o crescimento do 
municipio. 

3. METODOLOGIA 

3.1 Objeto de estudo/Publico alvo 

A pesquisa foi desenvolvida na Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro -
COOPERCACHO, tendo sua sede situada na zona urbana no Municipio de Jagana - Rio 
Grande do Norte, Nordeste do Brasil, com suas distribuigoes territoriais inseridas no 
semiarido, estando local izada na Microrregiao da Borborema Potiguar, Zona Agreste do 
Estado (MARIO, 2003). 

O processo de investigagao desta pesquisa foi realizado com membros do setor 
administrativo da Coopercacho e alguns cooperados. Esse processo se deu tanto na zona 
urbana, quanto na zona rural, tendo em vista que boa parte dos cooperados residem na zona 
rural e outra parte na zona urbana. Mas, os que residem no meio urbano possuem 
propriedades na zona rural, onde desenvolvem seus empreendimentos. 

3.2 Procedimentos metodologicos 

Para realizagao dessa pesquisa foi feito um levantamento bibliografico a partir de 

para elaboragao do trabalho. 
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livros, artigos, e monografias, entre outras fontes que abordavam as tematicas: Educagao de 
Jovens e Adultos (EJA), Economia Solidaria e Cooperativas, que serviram como base teorica 
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A metodologia aplicada na pesquisa teve uma abordagem descritiva/qualitativa e 
quantitativa, em que os fatos foram observados, registrados, analisados, classificados e 
interpretados, sem interferencia da (o) pesquisador (a), respeitando a veracidade das 
informacoes obtidas. 

As informagoes foram obtidas por meio da aplicagao de um questionario 
socioeconomic semiestruturado, observagao e visitas as propriedades de alguns cooperados. 
Antes da aplicagao dos questionarios e realizagao de cada entrevista foi explicada a natureza 
objetivos da pesquisa, e solicitada permissao para registro das informagoes. O entrevistado 
que se interessou a participar foi convidado a assinar um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), afirmando que concordava participar da pesquisa. 

No decorrer da realizagao da pesquisa foi ofertada uma formagao para os membros da 
Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro, atraves da Incubadora Universitaria de 
Empreendimentos Economicos e Solidarios - IUEES/UFCG, com a finalidade de oportunizar 
uma reflexao sobre a importancia do movimento da Economia Solidaria para a vida dos 
cooperados e seus empreendimentos. 

3.3 Analise dos dados 

Os dados obtidos no decorrer da pesquisa foram analisados atraves de uma abordagem 
descritiva/qualitativa e quantitativa, respeitando o teor das informagdes coletadas e a sua 
importancia para o exito da pesquisa. Todavia, as informagoes obtidas atraves dos 
questionarios e entrevistas passaram por um processo de avaliagao pelo pesquisador (a), tendo 
em vista a relevancia das mesmas e sua relagao com os objetivos a serem alcangados pela 
pesquisa. 

4. ANALISE E DISCUSSAO DOS DADOS 

4.1 Visita a sede da Coopercacho e as propriedades dos cooperados 
(< 
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Inicialmente foi realizada uma visita a sede da Cooperativa Agropecuaria Cacho de ji1' 
Ouro Coopercacho no Municipio de Jagana-RN com a finalidade de colocar em pratica os 
trabalhos referentes ao projeto de pesquisa da Pos-graduagao em Educagao de Jovens e 
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campus Cuite, ocorreu em fevereiro de 2016 com a participacao de membros que compoe a 
diretoria da cooperativa e alguns cooperados e membros da INCOSOL, Incubadora 
Universitaria de Empreendimentos Economicos Solidarios da UFCG /CES. Na oportunidade 
foram expostos os objetivos e as propostas da INCOSOL em firmar uma parceria com a 
COOPERCACHO, oferecendo assessoramento para o desenvolvimento dos empreendimentos 
realizados pelos associados em suas propriedades. Mediante a exposicao das propostas foram 
apresentados tambem, os possiveis projetos que seriam realizados por alguns pos graduandos 
envolvendo membros da cooperativa. Esse primeiro contato com os membros da cooperativa 
foi de suma importancia para se ter uma nocao do que trabalhar, e de como direcionar os 
trabalhos que seriam desenvolvidos no decorrer da pesquisa. 

Apos o primeiro contato com os associados da cooperativa, foram planejadas algumas 
visitas as suas propriedades. Os criterios utilizados para selecionar as propriedades a serem 
visitadas foram as diversidades dos empreendimentos realizados pelos associados. Esse 
processo de selecao se deu atraves de constantes conversas com o presidente da cooperativa e 
de acordo com os objetivos propostos no projeto de pesquisa. 

As visitas as propriedades dos cooperados ocorreram entre o periodo de maio e julho 
de 2016. Ao todo foram realizadas dezoito (18) visitas aos membros associados da 
cooperativa, nas seguintes localidades (sitios): Gujau, Cha da Bulandeira, Cha do Jardim, 
Boca da Mata e Sitio Flores. As oito (08) primeiras propriedades visitadas nao tiveram o 
acompanhamento de membros da diretoria da Coopercacho, as demais visitas foram 
acompanhadas por um membro da Secretaria de Agricultura do municipio de Jagana e pelo 
senhor presidente da Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro. As visitas se deram na 
maioria das vezes no periodo da manna, por haver uma maior possibilidade de encontrar os 
associados em plena realizagao do seu trabalho em suas propriedades, pois, e nesse periodo do 
dia que e concentrado a maior parte dos esforgos na realizagao das atividades de quern 
trabalha no campo. As informagoes coletadas nessas visitas se deram atraves de conversas 
informais, onde os cooperados ficaram livres para falar do que eles praticam em suas 
propriedades e as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Esse momento propiciou uma troca de 
informagoes riquissimas, pois, os mesmos se sentiram a vontade em falar sobre os seus 
empreendimentos e a forma como lidam com a terra. Em nenhum momento das visitas foi se 
falado no projeto a ser realizado com eles, mas da importancia do trabalho que eles realizam 
junto a Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro no Municipio supra citado, e as possiveis 
dificuldades que eles enfrentam enquanto cooperados. 
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Em relafao as possiveis dificuldades, os cooperados em sua fala frisaram a falta de 
assistencia tecnica por parte da cooperativa e ausencia no acompanhamento dos seus 
empreendimentos, pois, os mesmos relataram a necessidade de uma atuacao mais constante da 
Coopercacho, mas essa atuacao de preferencia, segundos eles, tern que acontecer no ambiente 
de trabalho deles, o que permitiria uma melhor compreensao das dificuldades que eles 
enfrentam cotidianamente. 

Esse contato mais direto com os cooperados nos permitiu conhecer um pouco da 
realidade e do trabalho que cada um desenvolve em suas propriedades, e a riqueza da 
diversidade dos empreendimentos que sao realizados por eles, e que nos deixou encantados 
com forma como eles lidam com a terra e o amor que eles expressam em falar sobre o que 
eles praticam, mesmo diante de alguns problemas que eles citaram, como: a falta de agua que 
vem assolando o municipio ja ha alguns anos, devido ao longo periodo de estiagem e a 
desvalorizacao e escoamento da produgao, o que os leva na maioria das vezes a serem 
subordinados a atravessadores que fleam com a maior parte do lucro. Desvalorizando de certa 
forma todo o esforco empenhado por essas pessoas em seus empreendimentos, e acabando por 
desanima-los muitas vezes. Esse contato direto com os associados foi de grande relevancia 
para construgao do trabalho, pois, possibilitou uma visao mais ampla do que na pratica eles 
realizam em suas propriedades e como realizam essas atividades. Conhecer o ambiente de 
trabalho dessas pessoas e ver como eles trabalham e enxergar o mundo em que eles estao 
inseridos e a importancia que esse mundo tern para cada um deles e ao mesmo tempo 
vivenciar um pouco dos anseios e das dificuldades que essas pessoas enfrentam para 
desenvolver os seus empreendimentos. 
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Figura 1- Visita e Reuniao na sede da Coopercacho. 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 2 - Propriedade - Sitio Boca da Mata. 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 3 - Propriedade - Sitio Bujari. 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 4 - Propriedade - Sitio Boca da Mata. 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 5 - Propriedade - Sitio Cha da Bulandeira. 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 6 - Propriedade - Sitio Cha do Jardim. 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 7 - Propriedade - Sitio Boca da Mata. 
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Figura 8 - Propriedade - Sitio Boca da Mata. 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 9 - Propriedade - Sitio Boca da Mata. 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 10 - Propriedade - Sitio Gujau. 



Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 11 - Propriedade - Sitio Gujau. 

Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2 Encontro de Formacao em Economia Soiidaria INCOSOL/UFCG/CES 

O encontro de formacao ofertado pela a INCOSOL/UFCG/CES aos membros 

associados da Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro - Coopercacho ocorreu no dia 06 de 

outubro de 2016 no sitio Cha da Bulandeira, municipio de Jacana RN, na residencia de Dona 

Inacia Maria da Costa Silva, tendo como facilitadores do encontro a Professora Dr. a Claudia 

Patricia, o professor Marcondes Fernandes e o atual presidente da Coopercacho o senhor 

Edgar Pereira da Silva. O objetivo deste encontro foi discutir a construcao de uma nova 

economia que vem se consolidando em meio a um sistema de economia capitalista que visa 

apenas o lucro e a exploracao da mao de obra humana, sem que esta seja valorizada. 

No primeiro momento da formacao foi realizada uma mistica de apresentacao 

envolvendo todos os participantes, fazendo com que os mesmos se sentissem acolhidos e 

parte de todo o processo de formacao que viria a acontecer no ambiente. Logo em seguida 

deu-se inicio a uma discussao sobre a importancia da parceria firmada entre a Coopercacho e 

a INCOSOL para o desenvolvimento dos empreendimentos realizados pelos cooperados em 

sua propriedade. Essa parceria se dara na forma de assessoramento tecnico diante das 

necessidades apresentadas pelos membros da cooperativa. Diante do exposto pelos membros 

da INCOSOL os cooperados expuseram seus anseios em relacao as dificuldades enfrentadas 

para desenvolver os seus empreendimentos, como: a escassez de agua, incentivo financeiro, 

assistencia tecnica, manutencao do rebanho de (ovinos, caprinos, suinos e bovinos) devido ao 

alto custo da alimentacao desses animais, o que culminou em uma diminuicao drastica dos 

rebanhos pelos criadores do municipio Alem dessas dificuldades, os cooperados reclamam da 

desvalorizacao dos seus produtos na hora de vender, devido ao baixo valor que e ofertado e 

que na maioria das vezes nao cobre os gastos que eles tiveram. Dando continuidade o Senhor 

presidente da Coopercacho falou sobre a diferenca da pratica da Economia Solidaria e da 

Economia Capitalista, tendo em vista a importancia de desenvolver novas tecnicas que 

viessem a colaborar com o desenvolvimento, a diversificacao e a adaptacao dos 

empreendimentos dos cooperados e de agricultores e produtores locais de acordo com a 

realidade e os recursos disponiveis no municipio. 

Em seguida foi abordado a falta de incentivo por parte de algumas instituicoes 

(EMATER, sindicato e prefeitura) e as dificuldades impostas pelo governo atual 

(Uniao/Estado) e a recorrente desvalorizacao dos agricultores pela sociedade em seus diversos 

seguimentos. Diante disso ficou claro que e necessaria a uniao de todos a fim de superar essas 
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dificuldades que sao muitas. O proprio agricultor precisa valorizar o seu trabalho e ser 

valorizado para que alcance resultados melhores em seus empreendimentos, pois, o municipio 

apresenta grandes potencialidades a serem desenvolvidas. Contudo ficou claro que pouco se 

sabe sobre o movimento da Economia Solidaria, mas, que em meio a pratica dos 

empreendimentos realizados pelos cooperados e a autonomia que eles tern em geri-los, essa 

economia acontece relativamente. Esse fato se mostrou em meio as discussoes e os anseios de 

dias melhores e condicoes de trabalho e renda mais dignas para todos. Todavia isso so sera 

possivel com um trabalho em conjunto e assistencia tecnica voltada para as necessidades dos 

empreendimentos realizados pelos cooperados e processos de formacao que os levem a 

entender a pratica dessa economia. 

Pois a formacao em Economia Solidaria acontece atraves da 'construcao social' 

inerente aos processos de trabalho autogestionarios, como elemento fundamental para 

viabilizar as iniciativas economicas, que permita a cidadania ativa e a democracia 

acompanhado de um movimento cultural e etico de transformacao das relacoes sociais e 

intersubjetivas como base de um novo modelo de desenvolvimento humano, economico, 

cultural e social (SENAES, 2013). 

Figura 13 - Encontro de Formacao em Economia Solidaria INCOSOL/UFCG/CES. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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4.3 Processo de Fundacao do Armazem Coopercacho 

De acordo com informacoes coletadas junto ao senhor presidente da Coopercacho 

Edgar Pereira da Silva o Armazem Coopercacho foi inaugurado em julho de 2016, esta 

localizado na rua Francisco de Paula, centro da cidade de Jacana. 

O processo de criacao e fundacao do Armazem Coopercacho se deu devido ao fato de 

a cooperativa ser um empreendimento de comercializacao da Agricultura Familiar com 

Ecosol. Dessa forma viu-se a necessidade da criacao de um ponto para comercializar estes 

produtos, de forma que, atendesse as demandas produtivas e comerciais. Esta e tambem uma 

forma de criar uma possivel coluna que segure a cooperativa num momento em que os 

Programas do Governo acabarem. 

Dessa forma, o Armazem Coopercacho e um empreendimento criado a partir das 

necessidades daqueles que fazem a cooperativa, tendo em vista que parte do que e produzido 

pelos associados e vendido para atravessadores, havendo assim, um descumprimento daquilo 

que esta prescrito no regulamento da cooperativa. 

A criacao do armazem possibilita a comercializacao dos produtos dos associados, 

como tambem produtos adquiridos de outras cidades, possibilitando-nos uma maior variedade 

no estoque para atender a demanda dos clientes. O armazem atualmente funciona com poucos 

produtos, pois, nao esta como previsto, e falta recursos para investir. Nao trabalhamos com 

cem por cento dos produtos produzidos no municipio, precisamos trabalhar com produtos de 

fora, devido a demanda dos clientes e pela sustentabilidade do empreendimento. Dessa forma 

estamos trabalhando com a finalidade de superar as dificuldades de se manter um 

empreendimento voltado para a pratica da economia solidaria, ofertando produtos com precos 

mais acessiveis para a comunidade local, nos contrapondo assim ao sistema capitalista 

vigente. 

O Armazem Coopercacho se enquadra no movimento da Economia Solidaria que 

possui, como um dos seus fundamentos, o conceito de comercio justo e solidario que se 

caracteriza como um fluxo comercial diferenciado, baseado no cumprimento de criterios de 

justica e solidariedade nas relacoes comerciais, na transparencia e na valorizacao da 

diversidade etnica e cultural dos atores envolvidos. Com isso um empreendimento pautado 

nesses seguimentos tende a se contrapor ao modelo de economia capitalista praticado pela 

sociedade capitalista (SENAES, 2013). 



34 

Esses empreendimentos solidarios sao organizacoes de carater associativo e realizam 

atividades economicas, cujos participantes sao trabalhadores do meio urbano ou rural que 

exercem democraticamente a gestao das atividades e a alocacao dos resultados de forma justa 

e solidaria, onde ambos sao responsaveis por tudo que acontece no empreendimento. Com 

base nas afirmacdes do presidente da cooperativa, o Armazem Coopercacho e um 

Empreendimento Economico Solidario, pois, segue os principios da Economia Solidaria. 

Figura 14 - Inauguracao do Armazem Coopercacho. 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 15 - Inauguracao do Armazem Coopercacho. 

Fonte: Arquivo pessoal 
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4.4 Entrevista com o presidente da C O O P E R C A C H O 

A entrevista ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2017, na residencia do atual presidente 

da Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro, tendo como objetivo coletar informacoes sobre 

os desafios e as dificuldades enfrentadas pelos cooperados desde o processo de fundacao da 

cooperativa, e, as possiveis contribuicdes no processo de formacao dos cooperados atraves de 

cursos ofertados pela COOPERCACHO visando a pratica da Economia Solidaria. Segue 

entrevista no quadro a seguir: 

Quadro 1 - Entrevista (1): 

PERGUNTAS RESPOSTAS 
1) Senhor Edgar, quais foram e sao os maiores 
desafios enfrentados pela Coopercacho desde o 
seu processo de fundacao? 

R: Sao, a falta de assessoria tecnica para os cooperados, 
logistica, capital de giro, burocracia nos bancos, 
funcionamenlo das agroindustrias do municipio e regido 
entre outros. 

2) Dos cursos e palestras ofertados pela 
cooperativa, qual deles oportunizou uma melhor 
formacao para o desenvolvimento dos 
cooperados e seus empreendimentos? 

R: Curso de manejo e melhoramento genetico para os 
animais (UFRN), Tecnicas bcisicas de manejo do solo 
(OCB SESCOOP-RN), Curso de reaproveitamento e 
tecnicas bdsicas de como gerir suas fmangas. (SENAR) 
Adminis/racao Rural (SEBRAE). 

3) Quais as maiores dificuldades relatadas pelos 
cooperados para o desenvolvimento e 
crescimento do que eles praticam em suas 
propriedades? 

R: Maior demanda de vendas, beneficiamento dos 
produtos, novos mercados para venda dos produtos. 

4) Em quanto presidente da Coopercacho como 
voce avalia o trabalho dos associados apos 
cursos e palestras ministrados? 

R: Percebemos que o cooperado passou a valorizar mais 
sua propriedade, seus produtos, reaproveitar os residuos 
que antes eram jogados for a, hoje sao reaproveitados para 
alimentacoes: Humana, animal ou para adubos orgdnicos. 

5) Diante de todo trabalho de formacao 
desenvolvido pela cooperativa, qual deles 
alcancou um melhor resultado diante da 
realidade e das dificuldades enfrentadas pelo 
nosso municipio? 

R: 0 curso de Administracdo Rural, producao de doces e 
reaproveitamento de produtos alimenticios. 

6) Em sua opiniao os trabalhos desenvolvidos 
pela cooperativa se encaixa no movimento da 
Economia Solidaria? Por que? 

R: Se encaixa sim, Trabalhamos o comercio justo, a troca 
solidaria, reaproveitamento de descartdveis, 
reaproveitamento de alimentos. Nao concordamos com o 
menor trabalhar o dia inteiro, mas, em periodo 
determinado. 

4.5 Entrevista com socio fundador da Coopercacho 

A entrevista com um dos socios fundadores da Coopercacho ocorreu no dia 25 de 

fevereiro de 2017, tendo como objetivo coletar informacoes sobre o processo de formacao e 

atuacao dos cooperados, desenvolvimento dos seus empreendimentos e conhecimento sobre 

Economia Solidaria. Segue entrevista, quadro 2. 
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Quadro 2 - Entrevista (2): 

PERGUNTAS RESPOSTAS 
1) Enquanto membro da cooperativa, como 
o senhor avalia o processo de formacao dos 
cooperados, atraves de cursos e palestras 
ofertados pela Coopercacho? 

R: Na fundacao da cooperativa houve todos os treinamentos e 
palestras necessdrios para formar uma cooperativa. Teve o 
apoio da EMATER de Jagana e Coronet Ezequiel; alem dos 
sindicatos, principalmente de Jagana RN, onde, foi realizada a 
Assembleia Geral para formagao. Atua/mente nao tern 
treinamento para ser socio, pede-se a (DAP) Declaragao de 
Aptidao ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar. 

2) Como o senhor avalia a atuacao da 
cooperativa diante dos empreendimentos 
desenvolvidos (realizados) pelos 
cooperados? 

R: A Coopercacho fica a desejar quando se fala nos 
empreendimentos familiares, pois nao existe um planejamento 
estrategico a medio e longo prazo. Deveria ter um planejamento 
da produgao e um piano de comercializagao com as CEASAS ao 
inves de comprar parte da produgao aos atravessadores. 

3) Em sua opiniao os cooperados conhecem 
os regulamentos da cooperativa e atuam 
como devem atuar? 

R: Os socios fundadores tern conhecimento profunda dos 
regidamentos, mas nao cobram a sua aplicabilidade. Enquanto 
que os socios mais recentes nao conhecem os reais 
regulamentos. Alem disso, o estatuto esta precisando ser 
atualizado, bem como a formagao de um regimento interno. 

4) 0 termo Economia Solidaria e conhecido 
e praticado pelos cooperados? 

R: Nao, porque nao se tern conhecimento que outras 
cooperativas tenham adquirido produtos dos agricultores que so 
produz na regido, como exemplo, o maracujd. Os defensives 
agricolas e adubos nao sao adquiridos de empreendimentos 
soliddrios. 

E valido observar nas entrevistas que, quando abordado o termo Economia Solidaria 

as opinioes se apresentam de forma bem distintas, havendo uma discordancia de opiniao entre 

ambas as partes. O que nos leva a uma interrogacao. Sera que este movimento e conhecido e 

abordado entre os cooperados? E na pratica essa Economia Solidaria acontece entre eles? Pois 

bem sabemos, que o Termo Economia Solidaria vai bem mais alem da pratica de cooperacao 

em grupo, mas nao deixa de esta vinculada ao cooperativismo, quando ele acontece segundo 

os preceitos que rege essa economia. 

4.6 Analise e Discussao de Questionarios 

Baseado nos dados coletados na aplicacao do primeiro questionario aos cooperados 

segue as seguintes informacoes sobre a participacao deles em projetos que enfatizam o 

desenvolvimento de Empreendimentos Economicos Solidarios. Perguntado se ja haviam 

participado de algum encontro sobre empreendimentos economicos solidarios e se 

desejariam participar de um grupo relacionado a Economia Solidaria obtivemos as 

seguintes respostas: dos quinze cooperados que responderam o questionario, doze (12) ja 

participaram e tres (03) que nao haviam participado. Havendo uma media de dois a tres 

encontros entre os participantes que afirmaram que ja havia participado. Desse total oito (08) 
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expressaram o desejo de participar do grupo, cinco (05) nao gostaria e dois nao opinaram. No 

item 2 do questionario sobre Grupo e Redes foram realizadas as seguintes perguntas: os 

membros da cooperativa se reunem com frequencia? Do total de entrevistados oito (08) 

responderam que sim, e que esses encontros ocorrem mensalmente, cinco (05) responderam 

que nao e dois (02) nao opinaram. 

Com base nas respostas coletadas, fica claro que alguns cooperados nao estao 

participando das acoes realizadas pela cooperativa havendo assim o descumprimento do 

estatuto no que diz respeito aos deveres e obrigacoes a serem cumpridas pelos cooperados. 

Em seguida foi perguntado se eles possuem a mesma ocupacao? Doze (12) afirmaram que 

nao e apenas tres (3) que sim. Quando questionado se havia alguma interacao da 

cooperativa com outras associacoes da mesma natureza obtivemos as seguintes respostas: 

onze (11) cooperados responderam que sim, de vez em quando acontece, e quatro (04) 

afirmaram que acontece com frequencia e apenas um (01) respondeu que nao. 

Todo trabalho ou empreendimento realizado por cooperativas e associacoes com base 

nos fundamentos do movimento da Economia Solidaria tendem a caminhar juntos, 

fortalecendo o desenvolvimento social e humano e os vinculos dos que realizam esses 

empreendimentos solidarios a fim de promover uma nova economia mais justa e solidaria 

(ARRUDA, 2005). 

A maioria das pessoas que se unem para formar cooperativas, associacoes ou outras 

entidades desta natureza possui um vinculo de amizade ou constroi este vinculo no decorrer 

do processo de formacao e desenvolvimento desses empreendimentos, o que acaba por 

fortalecer ainda mais as acoes planejadas e praticadas por estes grupos. Com base nesta 

afirmacao buscamos saber a seguinte informacao. Voce possui amigos dentro da 

cooperativa? Quatorze (14) respondeu que sim e um (01) que nao. Baseado na resposta dos 

que afirmaram terem amigos na cooperativa segue a tabela. 

Tabela 1: Qual a quantidade de amigos na cooperativa? 

OPCOES QUANTIDADE D E AMIGOS 
02 a 04 03 
05 a 07 03 
08 a 10 03 
10a 12 01 

Mais de 12 01 
Todos 03 
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Diante do exposto na tabela percebe-se a existencia de vinculos de amizade entre os 

cooperados, embora nao haja uma amizade em comum entre todos eles. Mas, em meio as 

observacoes realizadas no processo de coleta de informacoes para elaboracao deste trabalho, 

ficou visivel que ambos se mantem de certa forma unidos em torno de um objetivo em 

comum, ou seja, o desenvolvimento dos seus empreendimentos vinculados a 

COOPERCACHO. Enquanto cooperativa eles se apresentam como "uma sociedade de 

pessoas, de natureza civil, unidas pela cooperacao e ajuda mutua" [...] (ORGAN1ZAQAO 

DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, 2008). 

No que se refere ao termo Confianca e Solidariedade abordado no item 3 do 

questionario, percebe-se que ja nao existe muito essa confianca e solidariedade entre as 

pessoas em ambientes de trabalhos, como e visivel no modelo de economia capitalista 

predominante, pois se e trabalhado muito a competitividade entre eles a fim de se obter 

vantagens naquilo que se esta realizando, porque o trabalho desenvolvido visa principalmente 

o lucro e a promocao de cargos melhores que e comum no modelo de economia capitalista. Ja 

o movimento da Economia Solidaria se apresenta de forma bem diferente, em que as pessoas 

nao visam primeiramente o lucro de forma individual, mas trabalham em torno de objetivos 

comuns, em que todos vao ser beneficiados, o que acaba por gerar confianca e solidariedade 

entre os envolvidos e nao a competitividade. Baseado nessas afirmacoes segue a imagem (1). 

Figura 16: Confianca e Solidariedade. 
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Observando a imagem percebe-se o elevado indice de desconfianca entre os 

entrevistados, ou seja, 85% deles afirmaram nao confiar nas pessoas e 15% nao opinaram. 

Isso se deve ao fato deles ja terem sido vitimas de tantas promessas de melhoras que 

nao se concretizaram deixando-os desacreditados e desconfiados de tudo e todos. Em relacao 

a receber a ajuda da cooperativa, caso precisem, todos afirmaram que sim. Desse total 54% ja 

receberam ajuda da cooperativa e 46% nao (por terem necessitado ainda). Relacionado ao fato 

de alguem tentar tirar vantagem deles, 62% dos entrevistados responderam que sim, e 38% 

que nao. Com isso, percebe-se que a desconfianca entre eles nao esta relacionada a 

cooperativa, mas a outras instituicoes da sociedade. 

A imagem a seguir revela o indice de participacao dos cooperados ou membros em 

reunioes realizadas pela cooperativa COOPERCACHO. 

Figura 17 - Acao coletiva e cooperacao. 

• Sim 

• Nao 

No ultimo ano, voce ou 
alguem da sua casa 

participou de reunioes da 
cooperativa? 

Constata-se que, do total de entrevistados 54% participam assiduamente das reunioes 

na cooperativa e 46% nao participam com frequencia. O que acaba no descumprimento do 

estatuto, em que se refere aos deveres dos cooperados, em que eles precisam participar 

ativamente de tudo que se refere a Coopercacho (COOPERCACHO, 2011). 

Na imagem 3 buscou-se saber quais as principais fontes de informacao que os 

cooperados tern acesso para realizacao do seu trabalho com base em empreendimentos 

economicos solidarios. 
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Figura 18 - Informacao e comunicacao. 

• Quais as principais fontes de 
informacao voce tem acesso ? 

De acordo com os dados expostos, percebe-se que os dois meios de informacao e 

comunicacao mais usadas pelos cooperados sao os parentes, amigos, vizinhos e as associacoes 

e cooperativas. A internet ficou como segunda opcao, acredito que isso esteja associado ao 

fato de que, a maioria dos cooperados reside na zona rural e nao tenha tanto acesso quanto aos 

que residem na zona urbana. E valido chamar a atencao que nos dias atuais a maior e mais 

usadas fonte de pesquisa e a internet, mas que nao se aplica neste caso. As demais opcoes que 

servem de meio de informagao e comunicacao se apresentaram tambem de forma expressiva, 

sendo valido afirmar que, e o conjunto de tudo isso que da suporte aos cooperados para o 

desenvolvimento dos seus empreendimentos. 

A imagem a seguir indica o nivel de diferenca entre os membros da Cooperativa 

Agropecuaria Cacho de Ouro. 

Figura 19 - Coesao e inclusao social. 

90% 
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De acordo com as informacoes dispostas na imagem acima, 77% dos cooperados 

afirmam nao serem tao diferentes uns dos outros, 15% afirmaram serem muito diferentes e 

8% afirmam que eles sao iguais. Unindo a porcentagem dos itens pouco diferentes e iguais, 

percebe-se que estes numeros estao de certa forma associados ao tipo de empreendimento que 

eles realizam em suas propriedades juntamente a cooperativa e nao relacionado propriamente 

a forma de pensar e agir associado a personalidade de cada um deles. Pois, bem sabemos, que, 

somos seres distintos uns dos outros e essas diferencas fazem as pessoas realizarem uma 

diversidade de atividades no meio em que vive. Dos 15% que afirmaram serem bastante 

diferentes, realizam outros tipos de empreendimentos em suas propriedades. E valido afirmar 

que a constatacao dos diferentes tipos de empreendimentos realizados pelos membros da 

COOPERCACHO se deu atraves das visitas realizadas in loco. 

Em relacao as diferencas foi questionado se elas causariam problemas para realizacao 

de um trabalho em equipe, e se apesar delas poderia existir um trabalho em equipe entre eles? 

Figura 20 - Coesao e inclusao social. 
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Baseado nas informacoes 54% dos entrevistados afirmaram as diferencas podem sim 

causar problemas, 46% acreditam que nao. Do total de entrevistados 100% afirmaram que 

apesar das diferencas entre eles e possivel sim realizar um trabalho em equipe. Acredita-se 

que essa afirmacao esta baseada no cooperativismo que e vivido por eles dentro da 

cooperativa, pois todos trabalham em torno de um objetivo em comum, sendo necessario que 

haja um consenso entre as opinioes para que ambas as partes sejam beneficiadas. Todavia o 

ser humano e constituido de diferencas sejam elas opinioes, competencias, habilidades entre 

outras, mas, sao essas diferencas que possibilitam o crescimento do ser humano nos diversos 

aspectos que envoivem sua atuacao na sociedade. 
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A imagem 6 revela quais as diferencas causam mais problemas entre as pessoas 

segundo a opiniao dos cooperados. 

Figura 21 - Coesao e inclusao social. 
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Quais as diferencas que 
causam mais problemas ? 

Observando as diferencas expostas na imagem acima se constata que os itens: politica 

educacao e dinheiro sao os responsaveis por causarem mais divergencias entre as pessoas 

segundo a opiniao dos entrevistados. Acreditamos que essa afirmacao esta baseada nos 

preceitos de divisao de classes sociais que esti impregnada no homem desde os primordios do 

surgimento da sociedade, em que o nivel de educacao (no que se refere ao conhecimento e 

comportamento) das pessoas esta intrinsecamente ligado a sua condicao financeira. A questao 

politica que obteve maior destaque de acordo com os cooperados deve-se ao fato de que em 

cidades interioranas as pessoas costumam algumas vezes se manterem afastadas umas das 

outras por nao compartilharem as mesmas escolhas e opinioes politicas. O que elas nao 

percebem e que isso acaba por enfraquecer as lutas daqueles que almejam a construcao de 

uma sociedade mais justa e igualitaria para todos. As outras diferencas destacadas foram a 

condicao social e outros. Em relacao a condicao social e explicita a diferenca que ela causa 

entre as pessoas, pois, vivemos em um pais dividido por classes (A, B e C) em que as pessoas 

sao tratadas de acordo com a classe a qual pertence. o 
Na figura 22 buscamos saber se dentre os membros associados da cooperativa existia 

alguns com melhores condicoes que os outros? 



43 

Figura 22 - Coesao e inclusao social. 

120% 

• Dentre os membros do 
grupo, voce acha que tern 
pessoas com condicoes 
melhores que a sua? 

A resposta foi unanime entre os cooperados. Cabe salientar que esses que possuem 

uma melhor condicao social e devido aos seguintes fatores: maior detencao de recursos 

financeiros, de estarem realizando o seu empreendimento a mais tempo que os outros, maior 

numeros de hectares de terra, recursos hidricos disponiveis em maior quantidade entre outros. 

No que se refere aos recursos hidricos, ai esta a maior dificuldade enfrentada pelos 

cooperados e demais habitantes do municipio de Jacana, devido ao grande periodo de 

estiagem que vem assolando o municipio nos ultimos anos, o que acaba por contribuir de 

forma direta no desenvolvimento do empreendimento daqueles que estao em localidades onde 

este recurso e escasso, necessitando muitas vezes de ser comprado por boa parte de alguns 

agricultores para realizacao e manutencao de suas atividades. 

Dando continuidade as analises dos dados seguem as informacoes coletadas no 

segundo questionario aplicado a quinze (15) membros associados da COOPERCACHO 

acerca do seu Processo de formacao e os desafios enfrentados por eles. A selecao dos 

entrevistados se deu atraves das visitas realizadas em suas propriedades e o tipo de 

empreendimentos que os mesmos realizam e a sua efetividade nas reunioes e processos de 

formacao ofertados pela cooperativa. A partir das visitas foi elaborado um questionario , 

composto por doze (12) questoes objetivas e subjetivas a fim de coletar as informacoes O 

LL 
necessarias para realizacao deste trabalho. No questionario a principio buscou-se saber o nivel 

Ol 
de escolaridade entre eles e a profissao. Dos quinze (15) cooperados entrevistados, todos residentes do municipio de Jacana, doze (12) afirmaram ter o ensino medio completo, dois CO 
(02) possui ensino superior e um (01) esta cursando o ensino superior. Em relacao a profissao 
que exercem todos afirmaram ser agricultores. No item 1 do questionario procurou-se saber ££1 

3 
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que tipo de atividades eles praticam em suas propriedades? As atividades sao bem variadas 

como podemos observar na tabela abaixo. 

Tabela 2: Qual atividade o (a) senhor (a) desenvolve em sua propriedade? 

TIPOS D E ATIVTOADE N 

Agricultura 15 

Avicultura 02 

Caprinocultura 02 

Ovinocultura 04 

Piscicultura 01 

Pecuaria 01 

Diante do exposto na tabela, observa-se que a agricultura e uma pratica comum entre 

todos eles, e dentre o cultivo de legumes, frutiferas e hortalicas destaca-se o cultivo do 

maracuja como fonte de renda principal entre a maioria deles, pois oferece um maior retorno 

financeiro se comparado com os demais, tendo em vista que o municipio de Jacana e um dos 

maiores produtores de maracuja do Rio Grande do Norte. Outra atividade realizada pelos 

cooperados e a ovinocultura, que vem crescendo nos ultimos anos no municipio. O motivo 

desse crescimento esta relacionado ao melhoramento genetico dos rebanhos que vem sendo 

trabalhado por alguns criadores, valorizando assim esses animais, pois alguns deles 

participam de exposicoes agropecuarias que sao realizadas na regiao do Trairi e da Expocaju 

que e realizada no municipio de Jacana no mes de dezembro em meio a programacao da Festa 

do Caju. As demais atividades avicultura, caprinocultura, cultivo de hortalicas, piscicultura e 

pecuaria sao realizadas de forma menos expressiva. Segundo os entrevistados, alguma dessas 

atividades nao e viavel de ser praticada por eles no momento, devido a escassez de agua 

causada pelo longo periodo de estiagem que o municipio vem enfrentando nos ultimos anos. 

Baseado na pergunta acima buscou saber a quanto tempo eles realizam estas 

atividades em suas propriedades? Doze (12) cooperados afirmaram que praticam esta 

atividade a mais de dez anos e tres (03) a mais de oito anos. Ou seja, todos possuem bastante 

experiencia nas atividades que realizam em suas propriedades, pois, a maioria deles pratica 

desde sua infancia, auxiliando os pais. 

Em seguida procuramos saber dos cooperados ha quanto tempo eles eram 

associados a cooperativa COOPERCACHO? 
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Figura 2 3 - 0 (a) senhor (a) e associado (a) a Coopercacho ha quanto tempo? 

Seriel 

Desde a fundacao 01 a 02 anos 02 a 04 anos 
em 2011 

De acordo com imagem observamos que nove (09) cooperados estao associados a 

Coopercacho desde o seu processo de fundacao, cinco (05) estao associados de 02 a 04 anos e 

um (01) ha um ano. Diante destes dados e valido informar que o numero de cooperados 

associados a Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro vem aumentando de forma gradativa. 

Cumprindo-se o que esta disposto no Art. 3° do estatuto da cooperativa, Paragrafo Unico -

"O numero de cooperados nao tera limite quanto ao maximo, respeitada a viabilidade tecnica 

da prestacao de servico, mas nao podera ser inferior a 20 (vinte) pessoas fisicas" 

(COOPERCACHO,2011). Atualmente ela e composta por sessenta e quatro membros (64). 

Quando perguntado aos cooperados se eles participam com frequencia das reunioes 

que acontecem na COOPERCACHO? Nove (09) responderam que participam com 

frequencia e seis (06) afirmaram que nao. Baseado no estatuto no capitulo III esti havendo 

um descumprimento dos deveres dos cooperados, o que acaba por prejudica-los, pois eles sao 

parte responsavel por tudo o que acontece na cooperativa. 

No item 5 do questionario buscamos saber se os cooperados ja haviam participado de 

cursos de formacao e palestras ofertados pela cooperativa? Todos afirmaram ter participado 

de cursos e palestras oferecidos pela Coopercacho. E em relacao ao numero de participates 

nestes eventos, a media foi de 03 a 05 por cooperados, exceto para um (01) membro, que 
ULl 

afirmou ter participado de dez (10) ou mais eventos. Isso se deve ao fato do mesmo fazer 

parte da equipe administrativa da cooperativa. Dessa forma a participacao dos cooperados 

nesses cursos e palestras geram novos conhecimentos e aperfeicoam os ja existentes, 

colaborando com o desenvolvimento dos seus empreendimentos. Esse processo de formagao e 

visto como uma "construgao social" unido aos processos de trabalhos autogestionarios, 
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fundamentals para viabilizagao das iniciativas economicas e ampliagao da cidadania, da 

democracia, responsavel por um movimento cultural e etico de transformacao das relacoes 

sociais (SENAES, 2013). 

Relacionado a questao anterior procuramos saber se esses cursos e palestras ajudaram 

os cooperados no desenvolvimento dos seus empreendimentos? E de que forma? Todos 

afirmaram que sim. E para a maioria dos entrevistados esses cursos e palestras conthbuiram 

na forma de aprendizado para a construgao e um melhor desenvolvimento dos trabalhos 

realizados na minha propriedade. Ja o entrevistado X afirmou que nesses eventos ele 

adquiriu mais conhecimentos tecnicos, de manejo e administrativos. O entrevistado Y 

afirmou ter adquirido mais conhecimento na area de financas rurais. O entrevistado Z 

afirmou que esses cursos e palestras abriram novos horizontes para a comercializacao dos 

produtos e me ajudaram a organizar melhor minha propriedade. Para (CULTI, 2012) "os 

trabalhadores que formam seus empreendimentos, alem de viabilizar trabalho e renda, mudam 

sua forma de pensar e agir ao mesmo tempo em que se sentem mais seguros, mais respeitados, 

fortes ou emponderados para interagir na sociedade ou comunidade que vivem". Todavia 

percebe-se diante das afirmacoes o quanto o processo de formagao foi e e importante para o 

desenvolvimento e crescimento dos empreendimentos dos cooperados em suas propriedades, 

o que acaba por contribuir no crescimento e fortalecimento da cooperativa, ou seja, as acoes 

de crescimento e desenvolvimento devem caminhar juntas para o exito do trabalho que esta 

sendo realizado. 

Foi perguntado aos cooperados quais os maiores desafios e dificuldades que eles 

enfrentaram e enfrentam como membros da cooperativa Coopercacho desde o seu 

processo de fundacao ate os dias atuais? 

Tabela 3 - Quais os maiores desafios e dificuldades que eles enfrentaram e enfrentam como 

membros da cooperativa Coopercacho? 

DESAFIOS DIFICULDADES 

Quantidade de pessoas para formar a cooperativa Falta de assessoramento tecnico. 

Maior participacao dos cooperados nas reunioes Participacao dos cooperados nas reunioes da 

cooperativa. 

Mais parcerias Transparencia nas politicas publicas, principalmente 

nas vendas do PNAE. 

Comercializacao dos produtos Falta de capital. 
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A partir dessas respostas percebe-se que os desafios e as dificuldades existem e alguns 

sao desde o processo de fundacao da Coopercacho. E dentre os desafios citados alguns ja 

foram superados como: o numero de pessoas para formar a cooperativa, e as parcerias com 

outras entidades. Outros precisam ser superados como a falta de participacao dos cooperados 

nas reunioes e a comercializacao dos produtos, sao desafios a ser superados por eles. Segundo 

os cooperados esta ausencia deles nas reunioes e devido ao horario em que sao realizadas e a 

duracao desses eventos, pois, na maioria das vezes ocorre pela manna, horario de maior pico 

de trabalho desses cooperados. Em relacao comercializacao dos produtos, acaba por ser um 

grande problema que ainda nao foi resolvido pela cooperativa, pois, a maior parte da 

produgao dos cooperados e dos produtores do municipio acaba nas maos de atravessadores, 

por nao haver na maioria das vezes para onde escoar esta produgao. Segundo Franke (1983), a 

cooperativa e uma instituigao, organica, que possui uma natureza empresarial, composta pelos 

cooperados, que se ajudam com a finalidade de realizar as funcoes de mercado que sozinhos 

nao poderiam realizar, ou realizariam de modo menos vantajoso. Ou seja, a cooperativa e uma 

entidade que tern como objetivo auxiliar, apoiar e valorizar o trabalho realizado pelo grupo a 

fim de superar os desafios e as dificuldades enfrentados por eles. 

Em relacao as dificuldades, praticamente todos os entrevistados afirmaram ser a falta 

de assistencia tecnica, tanto no acompanhamento dos empreendimentos realizados pelos 

cooperados em suas propriedades, como na elaboragao de projetos, no que se diz respeito ao 

setor administrativo. A ausencia nas reunioes apresenta-se como uma dificuldade e um 

desafio a ser superado. A falta de transparencia nas politicas publicas, principalmente nas 

vendas do PNAE foi citada apenas por um cooperado, alegando que esse processo e 

desconhecido pela maior parte dos cooperados o que acaba por prejudicar o crescimento do 

grupo. Outra dificuldade enfrentada pela cooperativa segundo um cooperado e a falta de 

capital de giro, inviabilizando a realizagao de algumas atividades que viriam a fortalecer a 

Coopercacho. No entanto percebe-se que alguns deles acreditam que esses desafios e essas 

dificuldades podem vir a ser superadas se houver um empenho maior de todos, pois, ambos 

trabalham em torno de um objetivo em comum, onde todos serao responsabilizados pelo 

sucesso ou fracasso da Instituigao. 

Todo trabalho realizado de forma individual ou coletiva gera expectativas por parte 

daqueles que o realizam. Essas expectativas na maioria das vezes estao associadas ao bom 

desempenho daquilo que esta sendo feito com a finalidade de alcangar resultados positivos, 

que venham a beneficiar os envoividos. Diante dessa afirmagao buscamos saber o que os 
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cooperados esperam enquanto socios da Coopercacho, para o crescimento do seu 

empreendimento e o seu crescimento pessoal? Ou seja, quais as expectativas deles em 

relacao ao trabalho que eles estao realizando juntamente com a cooperativa? 

Figura 2 4 - 0 que voces esperam enquanto socios da Cooperativa, para o crescimento do seu 

empreendimento e o seu crescimento pessoal? 

Seriel 

Os dados acima demonstram que uma das maiores expectativas dos cooperados esta na 

venda dos seus produtos, pois, os mesmos continuam repassando a maior parte de sua 

produgao para os atravessadores, que ficam com a maior parcela de lucro, acarretando 

prejuizos aos produtores que nao obtiveram o retorno flnanceiro esperado diante do 

investimento feito em seu empreendimento. Em conversas informais com o presidente da 

Coopercacho, o mesmo afirmou que esse e um dos maiores entraves enfrentado pela 

cooperativa, mas que esta se buscando solucionar este problema. Outras duas expectativas 

dos cooperados em relacao a cooperativa e o desenvolvimento dos seus empreendimentos 

realizagao visitas frequentes da equipe administrativa da cooperativa acompanhada de 

assistencia tecnica as suas propriedades. "O processo de assessoria tecnica visa atender, 

principalmente demandas especificas dos empreendimentos ja existentes" (SENAES, 2013) 

possibilitando o crescimento e o fortalecimento desses empreendimentos, atraves do 

conhecimento que esses agricultores irao adquirir e do aperfeigoamento de outros, permitindo 

i r > 
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a eles mais seguranga na autogestao de seus empreendimentos. As demais expectativas sao 

geradas a partir dessas, o que nos leva a acreditar que podem vir sim a se concretizar se ambos 

se unirem e buscarem solucionar os problemas que inviabilizam a realizagao dessas 

expectativas. 

Relacionado ao processo de formagao e as expectativas dos cooperados em relagao ao 

desenvolvimento dos seus empreendimentos buscamos saber, se eles ja tinham ouvido falar 

sobre o Movimento da Economia Solidaria e se ja haviam participado de algum curso ou 

palestra que discutia a importancia dessa economia? 

Tabela 4: Importancia da Economia Solidaria. 

QUESTOES SIM NAO 

0 (a) senhor (a) ja ouviu falar sobre economia solidaria? 10 05 

Dos cursos e palestras ofertados pela Coopercacho, voce 

participou de algum que discutia a importancia ES? 10 05 

Os dados expressos na tabela acima confirmam que a maior parte dos cooperados ja 

ouviram falar sobre Economia Solidaria e que ja participaram de eventos que abordavam a 

importancia dessa economia. Mas em meio a pesquisa ficou notorio que muito pouco eles 

sabem sobre a importancia e a pratica dessa economia. Essa afirmagao foi constatada em meio 

a conversas informais com a maioria dos cooperados. A importancia dessa economia segundo 

a V Plenaria Nacional de Economia Solidaria (2013) esta na construgao de uma cultura 

politica que reflita uma nova ideologia, baseada na justiga social, e centralizada no ser 

humano. Dessa forma esse movimento luta por uma sociedade mais justa e igualitaria para 

todos, onde nao ha patrao e empregados, em contraposigao ao modelo de sociedade capitalista 

vigente que visa apenas o lucro e a exploragao da mao de obra humana. 

Diante das observagoes realizadas junto aos cooperados buscamos saber o que era 

Economia Solidaria segundo a opiniao deles. Pode-se observar no quadro abaixo que as 

respostas diferem uma da outra, mas que ouve um consenso na opiniao da maioria dos 

entrevistados. 
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Quadro 3 - 0 que e Economia Solidaria? 

ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

A 

E um movimento socio economico que corrige as distorcoes do capitalismo selvagem, 

onde o rico fica mais rico e o trabalhador mais capitalizado, ou seja, um sistema 

economico justo, sem acumulacao de capital. 

B, C , D, E , F , G e H 
Afirmaram que a Economia Solidaria e um trabalho realizado em grupo, ou entre 

familias que dividem o lucro igualmente. 

I, J , K e L E a comercializacao dos produtos com um preco justo. 

M 
E um jeito diferente de produzir, vender e comprar o que e preciso para viver sem 

explorar os outros e pensando no bem de todos. 

N 
E uma forma justa e mais inclusiva de comercializacao de produtos, os quais tambem 

sao produzidos de maneira sustentdvel. 

O 

E uma nova economia participativa, sem o uso desenfreado do consumismo. Nela 

ocorre a troca de produtos, o comercio justo e a divisao do lucro igualmente entre os 

envolvidos que praticam essa economia. 

Em concordancia com as afirmagoes dos entrevistados, a ES esta fundamentada no 

trabalho em cooperacao, realizado por diferentes organizacoes, em especial o associativismo e 

o cooperativismo (V PLENARIA NACIONALDE ECONOMIA SOLIDARIA, 2013) em 

contraposicao a economia capitalista. Dessa forma a ES preconiza o trabalho coletivo e meios 

de produgao que permita uma forma de vida mais justa e igualitaria para todos que a praticam. 

Quando perguntado aos cooperados se eles estao praticando a Economia Solidaria e 

como ela acontece obtivemos as seguintes respostas: dos quinze (15) entrevistados oito (08) 

responderam que sim, seis (06) que nao e um (01) nao opinou. Dos oito (08) que afirmaram 

que sim, apenas tres (03) falaram como a ES acontece. O cooperado (A) disse que acontece 

atraves do comercio justo dos seus produtos e trocas solidarios. O (B) afirmou: e quando os 

produtos sao vendidos mais baratos e o lucro e do produtor. O (C) afirmou que e comprando 

os produtos da agricultura e vendendo pelo preco justo. 

Observando as afirmagoes dos cooperados em relagao a Economia solidaria, baseadas 

nos objetivos propostos por este trabalho, podemos perceber que este movimento nao e tao 

desconhecido por eles e de certa forma a ES acontece, embora ainda nao seja uma pratica 

comum entre eles. Cabe afirmar que a Economia Solidaria citada pelos cooperados esta em 

processo de construgao, isso foi possivel confirmar quando constatamos que alguns produtos 

produzidos pelos cooperados sao vendidos por um prego mais justo e acessivel. Mas para 

construirmos na pratica esta economia, precisamos pensa-la enquanto espago de construgao de 

um modo de vida diferente do capitalismo que alimenta uma economia consumista, injusta e 
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exploratoria. Para a construgao da ES e necessario uma nova cultura politica em que o pleno 

exercicio de dois dos seus principios, a autogestao e a solidariedade seja a base dos 

trabalhadores (V PLENARIA NACIONALDE ECONOMIA SOLIDARIA, 2013). A partir da 

pratica desses dois principios e possivel o desenvolvimento de um trabalho que nao vise 

apenas o lucro, mas uma forma de vida mais digna, justa e igualitaria para todos. E que 

promova em vez da competicao, a solidariedade e a autonomia dos envolvidos para gerir os 

seus empreendimentos. Mas a pratica dessa economia se da atraves de formacoes, em que os 

envolvidos reconhegam a centralidade do trabalho para construgao do conhecimento tecnico e 

social, possibilitando que trabalho e educagao gerem perspectivas de promogao do 

desenvolvimento sustentavel e agoes politico pedagogicas inovadoras, autogestionarias e 

solidarias, promovendo um pensamento emancipatorio de inclusao e transformagao dos 

envolvidos na construgao da Economia Solidaria (SENAES, 2013). Ou seja, trabalho e 

educagao possui uma relagao intrinseca, e a partir dessa relagao os homens produzem e 

reproduzem os valores que os orienta em suas vidas e nas suas decisoes. 

5. CONSIDERACOES FINAIS 

A construgao do conhecimento ultrapassa os muros das instituigoes formais de ensino, 

ele vai bem mais alem. Surge da necessidade de recomegar, visando um novo futuro que 

permita melhores condigoes de vida para aqueles que o buscam. Dessa forma a educagao nao 

esta restrita a um lugar especifico, nem a uma idade determinada, mas da necessidade de cada 

individuo em construir uma nova historia. Baseado nessa afirmagao e com base nos objetivos 

propostos neste trabalho buscou-se avaliar o processo de formagao dos membros cooperados 

da COOPERCACHO, a partir dos cursos e palestras que eles participaram desde o processo 

de fundagao da cooperativa ate os dias que antecederam a pesquisa. 

Ao analisar as informagoes coletadas junto aos cooperados, constatamos que esses 

processos de formagoes foram e sao de grande relevancia, proporcionando o aperfeigoamento 

dos conhecimentos ja existentes e gerando novos para um melhor desenvolvimento dos 

empreendimentos dos cooperados. Mas, muitos sao os desafios a serem enfrentados e 
| > » 

vencidos por eles enquanto cooperados, para se alcangar o resultado dos objetivos por eles 

propostos enquanto cooperativa. Alguns desafios ja foram alcangados de acordo com as 

informagoes coletadas. 
CD 
O 
L L 
I D 
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Em relagao as perspectivas percebe-se uma maior insatisfacao dos cooperados no que 

diz respeito a venda da produgao, o desenvolvimento dos empreendimentos, assistencia 

tecnica especializada e participagao nas decisoes tomadas pela cooperativa. Todavia percebe-

se que os desafios e as perspectivas dos cooperados sao bem semelhantes e comuns entre 

todos eles. Dessa forma fica evidente a dicotomia entre ser cooperado e agir como cooperado. 

E necessario que os associados da COOPERCACHO sejam mais participates no que se 

refere a tudo o que acontece dentro ou fora da cooperativa, a fim de encontrar solugoes 

viaveis para superar esses problemas. 

Na analise do conhecimento que os cooperados possuem sobre a Economia Solidaria, 

ficou visivel que alguns detem conhecimentos sobre este assunto, mas de forma superficial, 

outros apresentam um conhecimento maior e mais elaborado, embora o tema Economia 

Solidaria nao seja tao abordado entre eles, como foi observado no decorrer da pesquisa e no 

processo de formagao ofertado pela INCOSOL/UFCG/CES. Dessa forma, a pratica desta 

economia ainda nao acontece de fato, mas alguns principios dela sao praticados entre os 

cooperados. Havendo assim a necessidade de oportunizar formagoes que abordem este tema e 

a importancia dele para o crescimento e o desenvolvimento da cooperativa e dos 

empreendimentos dos cooperados, pois, a Economia Solidaria nasce da pratica do 

cooperativismo, reconstruindo as relagoes sociais do homem com o meio em que vive, 

fazendo dele o protagonista de uma nova economia que visa o bem viver de todos, sem que 

haja explorador e explorados, onde todos lutam em prol de um objetivo comum, uma vida 

mais digna e igualitaria. 

As consideragoes aqui apresentadas nao possuem um carater definitive Buscamos 

contribuir com uma discussao acerca da importancia dos processos de formagao para o 

crescimento e desenvolvimento da cooperativa e dos empreendimentos realizados pelos 

associados e sua possivel contribuigao na construgao de uma Economia Solidaria. 

Todavia, propomos que novos trabalhos possam ser realizados a partir dos resultados 

apresentados, com a finalidade de colaborar com o desenvolvimento da cooperativa, e superar 

os desafios e as dificuldades por eles citados. Que os cooperados sejam mais participativos e 

cumpram com os seus deveres, no que se refere a tudo o que acontece na COOPERCACHO, 

so assim poderao cobrar agoes que venham contribuir com o crescimento da instituigao, ou 

seja, com o seu proprio crescimento, pois e parte dela. 
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ANEXOS 

A N E X O I 

PRTNCIPAIS CAPITULOS DO ESTATUTO QUE R E G E A C O O P E R C A C H O 

A Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro - COOPERCACHO e regida pelo 

estatuto e pelas disposicoes legais em vigor, tendo seus principais principios a serem 

seguidos nos tres primeiros capitulos do estatuto que segue. 

CAPITULO 1 

DA DENOMINACAO, SEDE, FORO, AREA DE AC^AO, PRAZO DE DURACAO E 

ANO SOCIAL 

Art. 1° - A Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro - COOPERCACHO, reger-se-a pelo 

presente Estatuto e pelas disposicoes legais em vigor tendo: 

I - Sede administrativa em Jacana, Estado do Rio Grande do Norte; 

I I - Foro Juridico na Comarca de Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte; 

I I - Area de abrangencia os seguintes Municipios: Jagana, Coronel Ezequiel, Santa Cruz, Sao 

Bento do Trairi, Lages Pintada, Campo Redondo, Japi, Tangara, Sitio Novo, Serra Caiada, 

Boa Saude, Sao Jose de Campestre, Passa e Fica, Serra de Sao Bento e Monte das 

Gameleiras; 

I I I - Prazo de duragao indeterminado e; 

IV - Ano social compreendido entre o periodo de 1° de Janeiro a 31 de dezembro de cada ano. 

CAPITULO I I 

DOS OBJETIVOS SOCIAIS 

Art. 2° - A COOPERCACHO objetiva congregar agricultores, pecuaristas, Pescadores de sua 

area de acao, especialmente aqueles oriundos da agricultura familiar, realizando o interesse 

economico dos mesmos, atraves das seguintes atividades: 

a) Receber, transportar, classificar, padronizar, beneficiar, industrializar e comercializar a 

produgao dos seus cooperados, registrando suas marcas, se for o caso; 

b) Adquirir e repassar aos cooperados bens de produgao e insumos necessarios ao 

desenvolvimento de suas atividades; 
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c) Prestar assistencia tecnologica ao quadro social, em estreita colaboracao com orgaos 

publicos atuantes no setor; 

d) Fazer, quando possivel, adiantamento em dinheiro sobre o valor dos produtos recebidos 

dos cooperados ou que ainda estejam em fase de produgao; 

e) Obter recursos para financiamento de custeio de investimentos dos cooperados; 

f) Promover com recursos proprios ou convenios, a capacitagao cooperativista e tecnico-

profissional do quadro social, funcional, tecnico e executivo da Cooperativa. 

C A P I T U L O i n 

DOS COOPERADOS 

a) ADMISSAO, D E V E R E S , DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

Art. 3° - Poderao associar-se a COOPERCACHO, salvo se houver impossibilidade tecnica de 

prestagao de servicos, qualquer agricultor produtor ou trabalhador rural que se dedique a 

atividade objeto da Entidade e preencha os requisitos legais e estatutarios, nao pratique outras 

atividades que possam prejudicar ou colidir com interesses da sociedade e concordem com as 

disposigoes deste Estatuto. 

Paragrafo Unico - O numero de cooperados nao tera limite quanto ao maximo, respeitada a 

viabilidade tecnica da prestagao de servigo, mas nao podera ser inferior a 20 (vinte) pessoas 

fisicas. 

Art. 4° - Para associar-se, o interessado preenchera a Ficha de Matricula com a assinatura dele 

e de mais duas testemunhas, bem como a declaragao de que optou livremente por associar-se, 

conforme as disposigoes deste Estatuto e normas constantes do Regimento Interno da 

Cooperativa, quando existente. 

§1° - Caso o interessado seja membro de outra Cooperativa, devera apresentar carta de 

referenda por ela expedida; 

§ 2°- O interessado devera frequentar, com aproveitamento, um curso basico de 

Cooperativismo, que sera ministrado pela Cooperativa ou outra entidade; 

§ 3°- Concluido o curso, o Conselho de Administragao analisara a proposta de admissao e, se 

for o caso, a deferira, devendo entao o interessado subscrever quotas-partes do capital, nos 

termos deste Estatuto, e assinar a ficha de matricula; 

§ 4°- A subscrigao das quotas-partes do capital social e a assinatura do livro de matricula 

complementam a sua admissao na Cooperativa. 
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Art. 5° - Excepcionalmente podera ingressar como associadas, pessoas juridicas que 

satisfacam as condigoes estabelecidas neste Estatuto, tendo como objetivo as mesmas 

atividades economicas que as demais pessoas fisicas. 

Paragrafo Unico - A representagao da pessoa juridica junto a Cooperativa se fara por meio 

de pessoa natural especialmente designada, mediante documento especifico que, nos casos em 

que houver mais de um representante, indicara os poderes de cada um. 

Art.6° - Cumprido o que dispoe o Art. 4°, o cooperado adquire todos os direitos e assume 

todos os deveres decorrentes da lei, deste Estatuto e o das deliberacoes tomadas pela 

Cooperativa. 

Art. 7° - Sao direitos dos cooperados; 

a) Participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela forem 

tratados; 

b) Propor ao Conselho de Administragao, ao Conselho Fiscal e as Assembleias Gerais 

medidas de interesse da Cooperativa; 

c) Demitir-se do quadro de cooperados quando lhe convier; 

d) Solicitar informagoes sobre os seus debitos e creditos; 

e) Solicitar informagoes sobre as atividades da Cooperativa e, a partir da data de publicagao 

do Edital de Convocagao da Assembleia Geral Ordinaria, consultar os livros e pegas do 

Balango Geral, que devem estar a disposigao do cooperado na sede da Cooperativa. 

§ 1°- A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos cooperados, 

referidas em "b" deste artigo, deverao ser apresentadas no Conselho de administragao com 

antecedencia minima de um mes e constar do respectivo Edital de Convocagao. 

§ 2°- As propostas subscritas por, pelo menos, 10 (dez) cooperados serao obrigatoriamente 

levadas pelo Conselho de Administragao a Assembleia Geral e, nao o sendo, poderao ser 

apresentadas diretamente pelos cooperados proponentes. 

Art.8 ° - Sao deveres dos cooperados: 

a) Subscrever e integralizar as quotas-partes do capital nos termos deste Estatuto e contribuir 

com as taxas de servigo e encargos operacionais que forem estabelecidos; 

b) Cumprir as disposigoes da Lei, do Estatuto, bem como respeitar as resolugoes tomadas pelo QJ 
t— 

Conselho de Administragao e as deliberagoes das Assembleias Gerais; q 

c) Satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de 

participar ativamente da sua vida societaria e empresaria; 
d) Realizar com a Cooperativa as operagoes economicas que constituam sua finalidade; CD 

O 
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e) Prestar a Cooperativa informagoes relacionadas com as atividades que lhe facultam se 

associar; 

f) Cobrir as perdas do exercicio, quando houver, proporcionalmente as operagoes que realizou 

com a Cooperativa, se o Fundo de Reserva nao for suficiente para cobri-las; 

g) Prestar esclarecimentos sobre as suas atividades relacionadas com a Cooperativa; 

h) Levar ao conhecimento do Conselho de Administragao e/ou Conselho Fiscal a existencia 

de qualquer irregularidade que atente contra a lei, o Estatuto e, se houver do codigo de etica. 

Art. 9° - O cooperado responde subsidiariamente pelos compromissos da COOPERCACHO 

ate o valor do capital por ele subscrito e o montante das perdas que lhe couber. 
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A N E X O I I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE EDUCAQAO E SAUDE 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCAQAO 

T E R M O DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

Meu nome e Maria das Gracas Barbosa da Silva e gostaria de conversar com o(a) 

senhor(a) sobre uma pesquisa que estamos fazendo pela UFCG. Esta pesquisa e sobre o 

processo de formagao e atuacao da Cooperativa - COOPERCACHO e seus associados no 

municipio de Jagana/RN. Um dos objetivos desta pesquisa e analisar o processo de formagao 

dos cooperados a partir de cursos e palestras oferecidos pela Cooperativa Agropecuaria Cacho 

de Ouro - Coopercacho e suas possiveis contribuigoes na construgao de uma Economia 

Solidaria. 

Caso concorde em participar da pesquisa, sera realizada a aplicagao de um 

questionario ou uma entrevista com o (a) senhor(a), onde serao perguntadas informagoes 

sobre como ocorreu ou ocorre o processo de formagao dos cooperados no municipio de 

Jagana/RN. 

Este trabalho esta sendo realizado pela Universidade Federal de Campina Grande, sob 

o titulo "Processo de Formagao de Cooperados: Desafios e Perspectivas na Construgao de 

uma Economia Solidaria" e nao tern nenhuma relagao com governo ou outra instituigao. 

Nossa finalidade unica e obter informagoes sobre o processo de formagao dos associados da 

cooperativa COOPERCACHO do municipio de Jagana/RN, e, dessa forma, a participagao 

do(a) senhor(a) nao implica em nenhum recebimento de beneficio material ou a inclusao em 

programas governamentais. 

0(a) senhor(a) nao e obrigado(a) a participar da pesquisa e se nao participar isto nao 

vai lhe trazer prejuizos. 0(a) senhor(a) podera desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento e por qualquer motivo. 

Os resultados deste trabalho deverao ser divulgados em revistas cientificas, mas com a 

garantia de que, em nenhuma circunstancia, as identidades dos entrevistados serao 

identificadas. 
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Se todas as suas duvidas foram esclarecidas, pedimos o seu consentimento para inclui-

lo(a) como participante da pesquisa. Se tiver qualquer duvida sobre o estudo, pode entrar em 

contato com a coordenadora da pesquisa Dra. Claudia Patricia Fernandes dos Santos. 

Responsavel pela Pesquisa: 

Prof Dra. Claudia Patricia Fernandes dos Santos 

Universidade Federal de Campina Grande 

Centro de Educagao e Saude - Unidade Academica de Educagao 

Especializagao em Educagao de Jovens e Adultos com Enfase em Economia Solidaria no 

Semiarido Paraibano 

Tel: (83)3372-1963/3372-1900 

< 
O 
LU 

iS 
Q 

CD 
O 
o 
L L 



61 

AUTORIZACAO DE CONSENTIMENTO 

Eu, , declaro 

que fui devidamente esclarecido (a) e concordo em participar da pesquisa "Processo de 

Formacao de Cooperados: Desafios e Perspectivas na Construgao de uma Economia 

Solidaria. 

Assinatura da entrevistadora 

de 2017 

Assinatura da coordenadora da pesquisa 
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APENDICES 

APENDICE I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

INCUBADORA UNIVERSITARIA DE EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS 

SOLIDARIOS 

ESPECIALIZAgAO EM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS COM ENFASE EM 

ECONOMIA SOLIDARIA NO SEMIARIDO PARAIBANO 

A Incubadora Universitaria do Centro de Educagao e Saude convido Vossa Senhoria a 

participar de um encontro de formagao sobre "Economia Solidaria" que sera realizado no dia 

06 de outubro a partir das 9:00 hrs. da manna, no Sitio Cha da Bulandeira - Jagana/RN, na 

residencia de Dona Inacia Maria da Costa Silva. 

Atenciosamente, 

Comissao Organizadora. 

CONVITE 
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APENDICE I I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

INCUBADORA UNIVERSITARIA DE EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS 

SOLIDARIOS 

ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS COM ENFASE EM 

ECONOMIA SOLIDARIA NO SEMIARIDO PARAIBANO 

Entrevista (1) 

A entrevista ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2017, na residencia do atual presidente 

da Cooperativa Agropecuaria Cacho de Ouro, tendo como objetivo coletar informagoes sobre 

os desafios e as dificuldades enfrentadas pelos cooperados desde o processo de fundagao da 

cooperativa, e, as possiveis contribuigoes no processo de formagao dos cooperados atraves de 

cursos ofertados pela COOPERCACHO visando a pratica da Economia Solidaria. 

1) Quais foram e sao os maiores desafios enfrentados pela Coopercacho desde o seu processo 

de fundagao? 

2) Dos cursos e palestras ofertados pela cooperativa, qual deles oportunizou uma melhor 

formagao para o desenvolvimento dos cooperados e seus empreendimentos? 

3)Quais as maiores dificuldades relatadas pelos cooperados para o desenvolvimento e 

crescimento do que eles praticam em suas propriedades? 

4) Em quanto presidente da Coopercacho como voce avalia o trabalho dos associados apos 

cursos e palestras ministrados? 

5) Em sua opiniao os trabalhos desenvolvidos pela cooperativa se encaixa no movimento da 

Economia Solidaria? Por que? 

6) Diante de todo trabalho de formagao desenvolvido pela cooperativa, qual deles alcangou 

um melhor resultado diante da realidade e das dificuldades enfrentadas pelo nosso municipio? 
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APENDICE III 

UNI VERS ID ADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

INCUBADORA UNIVERSITARIA DE EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS 

SOLIDARIOS 

ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS COM ENFASE EM 

ECONOMIA SOLIDARIA NO SEMIARIDO PARAIBANO 

Entrevista (2) 

A entrevista com um dos socios fundadores da Coopercacho ocorreu no dia 25 de 

fevereiro de 2017, tendo como objetivo coletar informagoes sobre o processo de formagao e 

atuagao dos cooperados, desenvolvimento dos seus empreendimentos e conhecimento sobre 

Economia Solidaria. Segue a entrevista com seguintes perguntas: 

1) Enquanto membro da cooperativa, como o senhor avalia o processo de formagao dos 

cooperados, atraves de cursos e palestras ofertados pela Coopercacho? 

2) Como o senhor avalia a atuagao da cooperativa diante dos empreendimentos desenvolvidos 

(realizados) pelos cooperados? 

3) Em sua opiniao os cooperados conhecem os regulamentos da cooperativa e atuam como 

devem atuar? 

4) O termo Economia Solidaria e conhecido e praticado pelos cooperados? 
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APENDICE IV 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

INCUBADORA UNIVERSITARIA DE EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS 

SOLIDARIOS 

ESPECIALIZAQAO EM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS COM ENFASE EM 

ECONOMIA SOLIDARIA NO SEMIARIDO PARAIBANO 

QUESTIONARIO DE PESQUISA 

T R A B A L H O DE CONCLUSAO DE CURSO - PESQUISA DE CAMPO 

Caro cooperado; 

Esse questionario sera utilizado para fins de pesquisa em Trabalho de Conclusao do Curso de 

Pos graduacao em Especial izacao em Educagao de Jovens e Adultos com Enfase em 

Economia Solidaria no Semiarido Paraibano no Centro de Educagao e Saude/ UFCG, cujo 

titulo do projeto de pesquisa e: "Processo de Formagao de Cooperados: Desafios e 

Perspectivas na Construgao de uma Economia Solidaria". Os resultados deste trabalho 

deverao ser divulgados em revistas cientificas, mas com a garantia de que, em nenhuma 

circunstancia, as identidades dos entrevistados serao identificadas, fazendo-se assim uso de 

nome ficticio. 

Dados professionals: 

Nome: 

Data de nascimento: . 

Cidade que reside: O 
n _ m LU 
Profissao: 

Formagao: 
QQ 
QQ 

1) Qual atividade o (a) senhor(a) desenvolve em sua propriedade? 

( ) Agricultura ( ) Ovinocultura ( ) Piscicultura j _P 

( ) Cultivo de hortaligas ( ) Caprinocultura ( ) Avicultura 
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2) A quanto tempo o (a) senhor(a) desenvolve esse trabalho em sua propriedade? 

( )02a04 ( )04a06 ( ) 0 8 a l 0 ( ) mais de 10 anos 

3) O (a) senhor (a) sao associados a Cooperativa COOPERCACHO a quanto tempo? 

( ) Desde a fundagao ( ) 01 a 02 anos ( ) 02 a 04 anos 

4) O (a) senhor (a) participa com frequencia das reunioes que ocorrem na Cooperativa? 

( )SIM ( )NAO 

5) O (a) senhor(a) ja participou de cursos de formagao e palestras oferecidos pela 

cooperativa? Quantos? 

( )SIM ( )NAO 

6) Esses cursos e palestras ajudaram o (a) senhor(a) no desenvolvimento do empreendimento 

que realiza em sua propriedade? De que forma? 

( )SIM ( )NAO 

7) Quais sao os maiores desafios e dificuldades que voces enfrentaram e enfrentam como 

membros da cooperativa COOPERCACHO? 

8) O que voces esperam enquanto socios da cooperativa, para o crescimento do seu 

empreendimento e o seu crescimento pessoal? 

( )Visitas frequentes e acompanhamento de tecnicos as propriedades dos associados. 

( ) Cursos e palestras voltados mais para a realidade dos empreendimento realizados pelos 

associados. 

( ) Um maior assessoramento por parte da diregao da COOPERCACHO. 

( ) Maior participagao nas decisoes tomadas pela Cooperativa. 

( ) Desenvolvimento do empreendimento. 

( ) Venda da produgao. 

( ) Outros: 
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9) Voce ja ouviu falar Sobre Economia Solidaria? 

( )S IM ( )NAO 

10) Dos cursos e palestras ofertados pela COOPERCACHO, voce participou de algum que 

discutia sobre o que e Economia Solidaria e a importancia da pratica desta Economia para o 

crescimento dos empreendimentos dos cooperados e da economia do municipio de 

Jagana/RN? 

( )S IM ( )NAO 

11) O que e Economia solidaria? 

12) Em sua opiniao os associados da COOPERCACHO estao praticando a Economia 

Solidaria? Como essa pratica acontece? 

( )S1M ( )NAO 
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