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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Falar sobre a inovacao como um instrumento de desenvolvimento para os empreendimentos 

solidarios no semiarido paraibano vem a ser um ponto primordial neste trabalho. Nessa 

perspectiva, o objetivo geral e analisar o cotidiano da Associacao de Pescadores de Ouro 

Velho - PB, identificando e elencando as caracteristicas que definem o modo de trabalho 

vivenciado pelos associados e/ou cooperados e as formas pelas quais se regem os caminhos 

onde o negocio e trabalhado. Ja os objetivos especificos sao: explanar o associativismo como 

motor de inclusao participativa; propor inovacoes que possam desenvolver ainda mais o modo 

de produzir, como o que a associacao pesquisada utiliza hoje; propor meios pelos quais eles 

podem articular melhor os modos de trabalho e tendo uma maior renda por conta disso. Por 

isso, em propostas especificas de inovacao, propoe-se trabalhar o uso das tecnologias sociais 

como um instrumento de desenvolvimento sustentavel; a cultura da aquaponia e produc5es 

associativas; e a Educacao de Jovens e Adultos em um contexto social, economico e cultural. 

Possui uma metodologia do tipo descritivo exploratorio, de natureza qualitativa, e com o uso 

do estudo de caso, com anotacoes no diario de campo do pesquisador. De forma geral, os 

produtores associados poderao melhor trabalhar a sua producao, sem que para isso tenham 

que investir em artefatos sem necessidades, ocupar todos os hectares de sua terra ou 

abandonar a sua moradia na busca de outras oportunidades. Agindo de modo sustentavel,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r"̂ £~\ 
primar por acoes que melhor orientem o seu trabalho e incentivos fisicos, tecnicos e 

financeiros do governo federal, o produtor tera maiores chances para fazer de sua plantacao, 

por exemplo, um negocio altamente rentavel. 

Palavras-chave: Aquaponia, Economia Solidaria, Tecnologia Social. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Compreender a economia solidaria como um fator que vem fazendo o diferencial em 

comunidades em diversas partes do mundo nos levou a pesquisar as formas pelas quais os 

empreendimentos solidarios vem se desenvolvendo no semiarido paraibano, uma regiao que 

nao oferece muitas oportunidades de trabalho, mas que, no entanto, vem apresentando 

significativos indices de empresas que estao sendo criadas segundo o regimento de acoes 

populares. 

Ja e notavel a atencao que tais empreendimentos estao atraindo do mercado. E obvio 

que a forca que as cooperativas possuem ainda e pequena, se formos olhar pelo angulo 

economico. Mas, as formas pelas quais a economia solidaria define esses empreendimentos e 

que torna a analise ainda mais interessante. Assim, as relac5es sociais e as formas de 

organizacao que caracterizam estes empreendimentos e que irao nortear esta pesquisa e, 

principalmente tentar perceber os significados que a economia popular pode trazer para o 

desenvolvimento de comunidades ate entao alheias a forca do capitalismo, excludente e 

globalizado. 

Quando se fala em capitalismo, e notorio que essa forma de se vivenciar a economia 

vem em encontro contrario as relacoes de producao, compra e venda do modo economico 

analisado na pesquisa. Por isso mesmo, e interessante notar o impacto que ha entre esses dois 

ramos economicos, numa dialetica que estara presente em diversos pontos da pesquisa. 

Assim sendo, tem-se a conviccao que analisar os empreendimentos solidarios vai 

muito alem de explanar as relacoes vivenciadas no dia a dia de associacoes, cooperativas ou 

reuniao de produtores individuals. Para que se possa entender como o momento atual de 

criacao de alternativas solidarias, precisa-se saber nao so os sinonimos de uma economia 

solidaria, mas tambem, o que motivou a sua criacao, os seus propositos e ate onde se pode 

chegar se as populacoes conceberem os espacos necessarios para o desenvolvimento dos 

empreendimentos solidarios. 

Portanto, para que esses empreendimentos possam se desenvolver, um primeiro ponto 

ja foi destacado: o apoio politico e social. Afinal, sabe-se que para ser possivel se 

desenvolver, e preciso (alem da forca de trabalho da producao e do conhecimento de tecnicas 

administrativas de autogestao) o apoio por parte das comunidades e tambem dos govemos, em 

formas de incentivos para a valorizacao do empreendimento, e que muitas vezes apresenta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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uma qualidade paralelamente igual ou ate mesmo superior aos produtos que estao a frente no 

mercado capitalista. 

E importante ainda se destacar que, ao falar em qualidade, nao discorre-se apenas 

acerca do ponto de vista do consumidor. Na atualidade, muitas discussoes se concentram no 

tema desenvolvimento sustentavel. E e verdade que os empreendimentos solidarios se 

apresentam como negocios que valorizam o bom uso dos recursos naturais, seja na exploracao 

do solo, das aguas ou de demais riquezas do meio ambiente sem explorar ilimitadamente a sua 

materia prima. 

A Educacao de Jovens e Adultos tambem se apresenta nesse projeto, pois e uma 

modalidade de ensino que vem a contemplar o publico que precisa de um maior acesso a 

educacao, para que assim tenham melhores condicoes de usufruir do seu campo de trabalho da 

melhor forma possivel. 

Este trabalho se justifica pela curiosidade do pesquisador e pela contribuicao 

academica do tema. Alem disso, ha a curiosidade pelas tecnicas agricolas inovadoras que 

estao sendo o diferencial em muitos empreendimentos, unindo a criatividade a garantia de um 

desenvolvimento sustentavel e uma melhor renda para os individuos que vivem dos espacos 

nos quais sao cooperados. 

Neste contexto, a problematica geral deste estudo foi: como analisar os impactos 

positivos que o uso das tecnologias sociais podem trazer para as associacoes e/ou cooperativas 

do semiarido paraibano? 

Ao se explanar o desenvolvimento sustentavel, nada melhor que discutir as formas 

pelas quais a agriculture pode ser exercida, em duas frentes: uma que garanta o bom uso da 

terra, e outra que forneca ao produtor os meios necessarios para que a compensacao de seu 

trabalho seja plena. Para isso, o conhecimento de novas praticas de plantacao, adubagem e 

irrigacao podem ajudar na hora de se produzir, e de se ter o retorno do que se investiu, de 

maneira que mantenha a agricultura como uma das principals fontes de renda da economia 

mundial, so que valorizando o meio ambiente. 

Por isso, tem-se como objeto de estudo, a Associacao de Pescadores do municipio de 

Amparo, cidade localizada no Cariri Ocidental paraibano, ha 314 Km da capital, Joao Pessoa. 

A associacao, que funciona na zona rural da cidade, trabalha com a criacao de peixes para a 

venda, e vem mudando a vida dos associados em uma regiao onde nao se tem muitas 

oportunidades de emprego. 

O objetivo geral deste trabalho e analisar o cotidiano da Associacao de Pescadores de 

Amparo - Paraiba, identificando e elencando as caracteristicas que definem o modo de 
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trabalho vivenciado pelos associados e/ou cooperados e as formas pelas quais se regem os 

caminhos pelos quais o negocio e trabalhado. Como objetivos especificos tem-se: explanar o 

associativismo como motor de inclusao participativa; analisar inovacoes que possam 

desenvolver ainda mais a producao que a associacao pesquisada tern hoje, propor meios pelos 

quais eles podem articular melhor os modos de trabalho e tendo uma maior renda por conta 

disso. Por isso, em propostas especificas de inovacao, trabalhou-se com o uso das tecnologias 

sociais como um instrumento de desenvolvimento sustentavel; a cultura da aquaponia e 

producoes associativas; e a Educacao de Jovens e Adultos em um contexto social, economico 

e cultural. 
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2 ECONOMIA SOLIDARIA 

2.1 CONCEITOS DE ECONOMIA SOLD3ARIA 

E interessante notar o que se fala e o que se percebe como Economia Solidaria. Uma 

modalidade economica que se posiciona de maneira contraria ao sistema capitalista ou um 

modo de vida, relacoes sociais e/ou empreendedorismo? Buscar nessa reflexao as respostas 

necessarias a um entendimento mais amplo sobre a questao e tentar entender os caminhos que 

percorrem atualmente a solidariedade dos empreendimentos economicos, seus significados e o 

impacto que se apresenta de forma cada vez mais recorrente em mercados regionais. 

Dessa forma, identifica-se a economia solidaria como inovadora, com propostas que 

valorizam em primeiro lugar as oportunidades de trabalho, e nao a acumulacao de capital. Na 

economia solidaria, o que conta e a uniao, nao a competitividade. E esse entendimento deve 

estar na linha de frente de todas as associates. Pois, e primordialmente necessaria para que 

seja possivel dispor de comportamentos que tragam aos associados acoes inerentes ao 

desenvolvimento de um empreendimento cooperado. A esse respeito, em suas analises Singer 

(2002) e categorico: 

Para que tivessemos uma sociedade em que predominasse a igualdade entre todos os 

seus membros, seria preciso que a economia fosse solidaria em vez de competitiva. 

Isso significa que os participantes na atividade economica deveriam cooperar entre si 

em vez de competir (SINGER, 2002, p. 09). 

Ao iniciar a discussao a partir deste entendimento, percebe-se a importancia dos 

conceitos de uma economia realmente solidaria, que leve em consideracao os aspectos de uma 

conduta popular como comportamento primordial para o sucesso de empreendimentos 

cooperados que, alem de atribuir a todos os membros o poder de decisao aos rumos do 

negocio, ainda precisa de trabalho em equipe para manter os objetivos de perpetuacao e 

desenvolvimento do negocio. 

Segundo as premissas vivenciadas pelo capitalismo, a forca de trabalho e uma 

mercadoria, a qual se paga por ela tendo em vista o produto final. Ja para a economia 

solidaria, a forca de trabalho passa por uma visao humanista, onde a mao de obra e valorizada 

pelo grupo. Essa mao de obra e remunerada nao apenas fmanceiramente, mas ainda pela 

valorizacao do trabalho e pela satisfacao em ver o produto final, onde se e patrao e empregado 
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de si mesmo. Dessa forma, o capital nao e o chefe da producao. Para que a popularidade se 

faca presente na economia, os trabalhadores sao detentores dos meios de producao e tern 

poder sobre todas as etapas do trabalho empregado. 

Para Adam Smith (1776), o desenvolvimento das nacoes dependia do 

empreendimento, impregnado na busca por melhorias dos seus individuos. Pensando a partir 

deste ponto, compreendemos que a forca de trabalho, se direcionada de forma correta, em 

beneficio proprio, ainda pode beneficiar toda a coletividade. Isso porque, o auto interesse de 

um dado individuo pode levar ao desenvolvimento de todo o grupo, onde as acoes que 

objetivam o crescimento economico vem a se integrar. 

Pensando dessa mesma forma, obras como as de Singer (2003), que trata bem sobre a 

questao de associacoes como alternativas de trabalho para individuos que muitas vezes 

possuem as mesmas limitacoes e buscam as mesmas oportunidades, dao continuidade e 

motivacao teorica aos conceitos ja descritos em seculos anteriores quando ja se questionava as 

fundamentacoes edificadas pelo capital. Seguindo a analise de Singer (2003), observa-se: 

Face a realidade do mercado que encontramos, com uma exigencia cada vez maior do 

perfil profissional, e das dificuldades advindas da propria restricao no mercado, e 

importante buscar alternativas de trabalho para que as instituicoes de reabilitacao 

profissional, as organizacoes nao-governamentais de pessoas com deficiencia, bem 

como grupos organizados de pessoas com deficiencia possam lidar com a questao da 

insercao no mercado de trabalho (SINGER, 2003, p. 239-240). 

Na consideracao citada acima, alem da constatacao das limitacoes impostas pela 

competitividade e profissionalizacao cada vez mais inerentes ao advento de uma economia de 

exclusao, encontra-se na figura do deficiente uma representacao de outras figuras que 

engrossam a categoria daqueles que precisam buscar alternativas que contemplam os 

objetivos comuns. Fala-se das mulheres, dos excluidos etnicamente, por questoes sexuais, os 

analfabetos, os ja considerados idosos, enfim, os que nao interessam mais a algumas 

instancias do trabalho que pedem maior agilidade e conhecimento em suas frentes. 

Entao, ao estudar sobre as consideracoes de Smith (1776) e Singer (2002), 

comparando a epoca em que as obras foram escritas e as questoes que foram levantadas em 

ambas, consideramos que ha muito tempo a observancia sobre o empreendedorismo atraves 

de oportunidades vistas em alternativas de trabalho podem unir forcas em nome de interesses 

individuals que, por sua vez, associados, tomam-se coletivos, beneficiando internamente e 

externamente os envolvidos no processo. 
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Nessa dialetica, identifica-se que a criacao de associates e cooperativas vem a ser 

uma dessas alternativas, que confirmam que uma outra economia e possivel, desde que seja 

fundamentada por praticas inovadoras que encontre na forca de trabalho a principal acao a ser 

exercida em prol do desenvolvimento coletivo. 

Ainda seguindo tal ideologia, a liberdade em ser, criar e fazer tambem merecem 

destaque nos espacos de comportamentos da Economia Solidaria. O individuo passa a ser o 

proprio autor de sua historia, de seu trabalho e de sua producao. Cada um sabe o que foi 

investido e o lucro e dividido por igual, segundo a producao de cada um. Essa renovacao nos 

meios de trabalho vem atraindo a atencao nao apenas daqueles que estao desempregados, mas 

tambem dos que procuram novas formas de se produzir, que nao estejam tao sujeitas ao 

capital. Por se apresentar de forma popular, a economia solidaria abre espaco para trabalhos 

que versam pela simplicidade. O trabalho trata da definicao socioeconomica destes 

empreendimentos, os seus significados e a transformacoes que podem fazer na vida de 

populacoes em estado de vulnerabilidade social. 

A esse respeito, encontra-se embasamento nas consideracoes de Abrantes (2004), que 

ao falar sobre motivacao, acaba definindo os comportamentos e as situacoes que levam 

individuos a optar por um trabalho que responda aos seus anseios socioeconomics: 

Nada se pode fazer para motivar as pessoas, pois elas ja sao motivadas por si so. A 

motivacao vem de dentro de cada um, e pode-se apenas facilitar as coisas de forma 

que cada um, com o seu comportamento e personalidade, a utilize da melhor forma. 

No entanto, se por um lado e dificil ou impossivel motivar uma pessoa, em 

contrapartida e muito facil desmotiva-la (ABRANTES, 2004, P. 12). 

Talvez tenha sido nesse contexto que o capital tenha vindo a desmotivar as pessoas. 

Pesquisas realizadas ja demonstram ha algum tempo que pessoas abandonam o servico 

assalariado para assumir um novo trabalho, um trabalho que valorize sua mao de obra, que 

leve em consideracao o crescimento social das pessoas. Ja a oportunidade de criar, lancar 

novas propostas e ser detentor de todos os processos de uma producao, por exemplo, motiva 

os individuos, os desafia e os provoca a enfrentar outros obstaculos. 

Dessa forma, nao e necessario apenas conhecer as definicoes de uma economia 

solidaria, mas principalmente por em pratica as acoes e comportamentos que demonstram o 

compromisso com uma economia popular, comunitaria e inclusiva. Para isso e preciso unir os 

aspectos autogestionarios, que levem em consideracao as limitacoes e acessibilidade locais e, 

acima de tudo, que garanta o desenvolvimento sustentavel do meio ambiente, encontrando 
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assim no meio natural as riquezas necessarias para criar, produzir e agradar o mercado que 

pede e precisa de melhores formas de se explorar a terra, o solo e a agua, por exemplo. 

Assim sendo, o conceito que Marx (1867) eternizou foi a Lei do Valor, que comecou a 

ser vista como nem tao eficaz, ja que nem sempre o preco corresponde ao valor do produto. 

Portanto, pode-se usar esse conceito para melhor entender a valorizacao a forca do trabalho. 

Sera que os operarios estavam sendo bem remunerados nas primeiras industrias que 

protagonizaram a Revolucao Industrial no seculo XVIII? E nos dias atuais, a mao de obra 

encontra ambientes que valorize o seu trabalho? 

Encontram-se respostas para tais indagacoes na obra de Araiijo (1998, p. 59), que diz 

"a objecao que normalmente se faz a esta teoria e a de que nao leva em conta todos os fatos 

que entram na producao de um bem. Ou a de que nao leva em conta o trabalho qualificado". 

Assim, percebe-se que nem todos os fatos sao contados no valor do produto. 

As associacoes solidarias levam em consideracao todo o processo participativo dos 

individuos na producao. Os valores sao melhor definidos. E a condicao de autogestao fornece 

aos associados a oportunidade de participar de todas as etapas de um negocio a ser realizado. 

Entao, as relacoes solidarias se apresentam de forma mais valorosa, e por isso vem atraindo a 

criacao de novos empreendimentos nessa modalidade economica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Um recorte historico 

Buscar no passado respostas para muitas indagacoes que temos ao tentar entender o 

atual momento em que se encontra a nossa economia pode melhor nos ajudar a perceber os 

acontecimentos que nos trouxeram ate aqui, levando em consideracao as epocas vivenciadas e 

as situacoes que fizeram eclodir entre as camadas populares as manifestacoes e os ideais que 

levaram ao encontro de uma economia de inclusao, participativa e de inovacao. 

Voltar o nosso pensamento para a primeira Revolucao Industrial pode servir como 

norte para chegar ate as respostas procuradas. Com o advento da maquina, situacoes de 

exclusao causada ja em seculos anteriores comecaram a se acentuar, pois os postos de 

trabalho comecaram a ficar cada vez mais escassos e, revivendo as leituras de O Capital, de 

Karl Marx (1867), chega-se a considerar todos os aspectos que se relacionaram durante aquele 

momento, atraves de situacoes que elencavam os significados que a classe dominante entendia 

pelo acumulo de capital em suas industrias. 
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Nessa perspectiva, nao havia trabalho para todos. Mas quern se mantinha em uma das 

poucas vagas teria que trabalhar por horas a fio. A defesa para este comportamento estava 

descrito em teorias encontradas em diversos teoricos, entre eles Adam Smith (1776), como 

podemos ver a citacao de Huberman (2010): 

Esse argumento de que a limitacao das horas de trabalho interferia na liberdade 
natural do homem era muito importante. Foi usado repetidas vezes na America e na 
Inglaterra. Os industrials que o levantaram (e e bastante curioso que os trabalhadores 
nao se importassem em ter seu direito natural, sob esse aspecto desrespeitado) 
inspiraram-se no grande economista Adam Smith, o apostolo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA laissez-faire zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O^UBERMAN, 2010, p. 148). 

E nessa proposta de que o mercado deveria fluir livremente, com a expansao do 

capitalismo a economia nao contemplava os direitos humanos, pensando exclusivamente no 

acumulo do capital. Na citacao acima, Huberman (2010) trata muito bem sobre isso, ao frisar 

que usando conceitos como a valorizacao das oportunidades de trabalho, o operario deveria 

otimizar cada vez mais o seu tempo, para produzir mais e assim corresponder aos indices 

esperados com o tempo empregado no trabalho. 

Ja o questionamento supracitado pode ser explicado atraves da teoria da mais valia. 

Afinal, o trabalhador submetido aos interesses da classe dominante acaba por possuir um 

unico bem, a sua forca de trabalho, que por sua vez nao era remunerada segundo o tempo 

empregado na producao. Assim, o trabalhador tinha que trabalhar cada vez mais para garantir 

o seu sustento e o da sua familia, que em muitos casos, era apenas o de subsistencia. 

Um sistema semelhante tambem e identificado no feudalismo medieval. Atraves das 

relacoes de suserania e vassalagem, a classe dominante acaba por se apropriar da forca de 

trabalho dos individuos, que tinham que se sujeitar as "regras do jogo", pois como nasceram 

em familias nao abastardas, precisavam trabalhar na forma vigente para sobreviver. 

Entao, com a passagem dos anos, em recortes historicos, pode-se perceber que a 

exploracao dos mais humildes esteve presente em diversas epocas da Historia. Com a 

modernidade, a proposta de uma economia solidaria foi abrindo espacos para novos modos de 

vida, onde os individuos tern acesso a instrumentos que os orientam a organizar seu proprio 

processo trabalho, tendo direcao sobre o mesmo e sabendo que caminhos tomar, levando em 

consideracao seus interesses proprios e realmente valorizando as necessidades coletivas. 

Segundo Singer (2002), a economia solidaria comecou a surgir pouco depois do 

capitalismo industrial, com o empobrecimento de artesaos, que comecaram a se organizar de 

forma a combater o desemprego causado com o advento das maquinas. De um lado, o 
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desemprego em massa. Do outro, a alta exploracao dos que continuavam a trabalhar nas 

grandes industrias. Encurralados, os trabalhadores precisavam buscar uma saida para um 

tempo que prometia ser dificil. E a solidariedade de interesses veio a ser a forma encontrada 

como alternativa de trabalho e renda. 

Os conhecidos hoje como "empreendedores", perceberam que as industrias teriam 

chegado para ficar e que a tendencia do numero de desempregados viria a crescer a cada dia. 

Isso, ja era um fato. Entao, teriam duas opcoes: se submeteriam ainda mais as exigencias dos 

proprietarios das fabricas que, objetivando reunir cada vez mais capital, iam diminuindo 

gradativamente o valor dos salarios pagos aos operarios ou, trabalhariam por conta propria, se 

valendo de seus conhecimentos e artefatos manuais para sobreviver a violenta condicao 

socioeconomica que o capitalismo os imputava. 

Entao, o pensamento que nos dias atuais define as praticas edificantes de uma 

economia solidaria, comecara a ser efetivado, e com o decorrer dos anos veio encontrando 

mais forca atraves da contribuicao de estudiosos sobre o tema e revolucoes populares, que 

passarem a perceber a sua participacao social atraves de um contexto politico e entao 

passaram a buscar por acoes que impulsionassem o desenvolvimento de pequenos produtores. 

Uma dessas acoes se manifesta atraves da cooperacao de interesses. 

A esse respeito Singer (2002) dedica toda sua obra, e nos faz refletir acerca de uma 

economia inovadora, que deixa de lado o acumulo de capital em detrimento a resultados que [ 

derivam do acumulo de interesses sociais, coletivos e sustentaveis, em que protagonizam o 

papel do individuo como um agente transformador, responsavel pelas mudancas que busca 

para si proprio e para o lugar onde esta inserido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 O associativismo como motor de inclusao participativa 

No mundo atual ha a urgencia por transformacoes sociais nos campos do trabalho e do 

desenvolvimento local. Tal urgencia ja foi sentida pelos governos, que buscam destinar 

investimentos para acoes que fornecam estrategias para o desenvolvimento de 

empreendimentos populares. Uma dessas estrategias se apresenta atraves do associativismo de 

ideais, que encontram na uniSo de projetos com o mesmo fim o suprimento das necessidades 

socioeconomicas que sao evidenciadas em camadas mais pobres das populacoes. 
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A partir disso, pode-se considerar a formacao de uma associacao que, acima de tudo e 

repleta de interesses. E dai que se percebe o trabalho humano como centro de todo o processo. 

Um trabalho humano que corresponde a interesses proprios, e nao interesses do capital, como 

discutido em pontos anteriores. Com a modernidade, o individuo comecou a olhar para si e 

dessa forma a buscar maneiras de beneficiar a sua forca de trabalho, voltando assim para o 

mercado de trabalho munido de ferramentas que garantam sua permanencia, ao mesmo tempo 

que se reconhece como responsavel por um autodesenvolvimento. Destacando nesse ponto a 

relevancia em saber sua importancia como sujeito social em todo o processo associativista: 

Sao empreendimentos que partem da associacao de pessoas que desejam obter algum 

meio de vida ou de renda por intermedio do trabalho. Sao vizinhos, conhecidos, 

moradores de uma mesma regiao ou frequentadores de uma paroquia, que se juntam a 

partir de algo que acreditam ter em comum ou de alguma atividade que ja realizem em 

comum (LIANZA e RUTKOWSKI, 2004, p. 169). 

Entao, baseados no que as autoras destacaram, e preciso que os associados 

identifiquem os interesses que possuem, em comum acordo. Alem disso, que estes mesmos 

agentes conhecam os seus propositos e os de uma associacao solidaria, para que assim possa 

compreender a sua participacao social no sistema e dessa forma corresponder aos anseios que 

o levaram a se associar, como um membro que vai contribuir com os interesses do grupo em 

geral. 

Atraves de programas como o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) e o 

Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA), a agricultura familiar encontrou um maior 

espaco para revender a sua producao. Nestes processos, as associacoes de pequenos 

agricultores participam de certames licitatorios que compram insumos para a alimentacao de 

criancas nas escolas das redes regulares de ensino publico. E as associacoes podem vender em 

diversas cidades, desde que comprovem a documentacao exigida e tenham a producao 

necessaria para a venda. 

Assim, identifica-se a criatividade que pode surgir atraves dos associados em 

momentos de um dado empreendimento que busca se inovar. Poderiam se contentar apenas 

coma pesca dos peixes, e assim ter apenas uma renda em sua casa. Com o fornecimento de 

peixes para a outra associacao muitas vezes especies de peixe que nao serviriam para a venda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

in natura tern a oportunidade de aumentar a renda da sua casa, alem de valorizar o trabalho 

das mulheres da sua familia, que ao trabalhar fora de casa sentem a sua autoestima renovada. 
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Portanto, as associacoes oferecem uma melhor qualidade de vida as pessoas que eram 

tomadas pela exclusao da economia tradicional. 

Dessa forma, atraves da criatividade e busca por condicoes de trabalhos mais eficazes, 

os empreendimentos solidarios procuram por acoes que tragam o crescimento para a producao 

sem comprometer a sustentabilidade de todo o processo. Visto que, ao contrario, as praticas 

nao estariam mais de acordo com as definicoes propostas por uma economia solidaria. Assim, 

chegam-se as acoes propostas pela utilizacao de tecnologias sociais. 

Para Novaes (2007), uma das mais importantes contribuicoes da Economia da 

Inovacao, se apresenta atraves de uma tecnologia que se destaca pelo fato de que se adequa as 

necessidades de um empreendimento, ou seja, pela forma com que pode contribuir na 

producao das associacoes, como resposta aos anseios de um grupo de cooperados. Como o 

mesmo autor diz, "uma determinada tecnologia nao e escolhida por ser a melhor, mas, sim, se 

torna a melhor porque e a escolhida". Em outras palavras, se adequa a uma realidade, e aceita 

por ser viavel, por contribuir para as inovacoes tecnologicas que uma pequena associacao 

pode comportar, por exemplo. 

Neste contexto, Novaes (2007) busca definir a utilizacao de tecnologias sociais como 

uma alternativa de consolidacSo dos espacos solidarios, aqueles que nao podem contar ou nao 

tern acesso a ferramentas mais conhecidas pelo mercado e ostentadas pelo tradicionalismo 

capitalista como as mais eficazes, que dao respostas imediatas aos meios de producao. Nessa 

perspectiva, analisa o contraponto entre acoes inovadoras e as praticas vivenciadas nesta 

ultima e discorre sobre questoes economicas, sociais, historicas e culturais. 

Dessa forma, as consideracoes de Novaes (2007), conduzem a analises que nos 

remetem a questoes como as que envolvem a sustentabilidade ambiental. O uso de tecnologias 

sociais em detrimento a utilizacao de praticas muitas vezes nada ambientais fazem das 

associacoes solidarias uma das principals agentes de sustentabilidade socioambiental, pois, 

por trabalhar com ideais que buscam reaproveitar os recursos naturais, acabam primando por 

praticas que, alem de facilitar o seu modo de trabalho, acaba por valorar acoes ambientais que 

comecam a ganhar espaco em analises que procuram por acoes que ajam em parceria com a 

Natureza. 

E importante lembrar que as associacoes solidarias surgiram dentro do contexto de 

anseios por transformacoes na realidade economica das populacoes populares. O cotidiano 

excludente do capital aqueles que nao acompanham a industrializacao e os interesses da 

populacao dominante, muitas vezes ficava a margem do crescimento. Isso, por sua vez, 

acarretou na desvalorizacao da forca de trabalho e dessa forca na inibicao na corrida pela 
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progressao profissional, atingindo a forca de trabalho humana e reservando aos mais pobres se 

submeterem ao que definia o capital, ou seja, trabalharem no acumulo da riqueza dos outros. 

Os empreendimentos familiares tern duas caracteristicas principals: eles sao 

administrados pela propria familia; e neles a familia trabalha diretamente, com ou sem o 

auxilio de terceiros. Vale dizer: a gestao e familiar e o trabalho e predominantemente familiar. 

Segundo a concepcao de Denardi (2011), a gestao familiar se mostra de maneira peculiar e 

talvez seja por isso mesmo que por se apresentar como uma reproducao social familiar que se 

perceba a sua definicao, a sua relevancia. E nessa perspectiva as familias populares 

comecaram a ter outra visao, a que poderiam mais, e assim as revolucoes populares 

comecaram a se fazer presentes no cenario politico, atraves de acoes que buscaram melhorar a 

vida de agricultores, operarios e produtores, por exemplo. Esses individuos comecaram a ver 

na politica um instrumento de mudanca em suas vidas e, ao se basear nas primeiras 

associacoes que comecaram a surgir, um exemplo de modelo de trabalho a ser seguido, em 

nome da satisfacao pessoal e de um melhor ambiente de trabalho. 

Assim, as associacoes vao se multiplicando e oferecendo aos associados oportunidades 

de trabalho que garantam rendas a partir do manejo da terra e a criacao de animais, entre 

outras culturas de pequenos produtores. Alem destas, existem associacoes de artesanato, 

costura e de prestacao de servicos, por exemplo, que veem na cooperacao de forca e interesses 

a saida encontrada para a sustentabilidade e satisfacao do proprio trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3 O semiarido e o cenario da agricultura em novas conquistas sociais 

Na busca por um desenvolvimento voltado para os pequenos produtores que vivem e 

trabalham no campo, considera-se que a sustentabilidade rural merece, ainda mais nos dias 

atuais, destaque e relevancia entre as discussoes que permeiam o entendimento economico por 

qual passa o nosso pais. Afinal, sao notaveis as transformacoes pelas quais passam a atividade 

rural, seja da simples cultura da agricultura familiar ate mesmo as grandes producoes 

agricolas, aquelas consideradas em grande escala. E por esse motivo, elencar a 

sustentabilidade rural como uma alternativa para os bons resultados da producao do consumo 

pode favorecer um melhor aproveitamento da terra, das plantacoes e da mao de obra aplicada 

em nome de uma populacao que cresce cada vez mais em um pais que precisa se preparar para 

melhor reaproveitar as riquezas de seu meio ambiente. 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E ao falar sobre sustentabilidade, destaca-se a analise de Carmo (1998) que identifica 

o desenvolvimento sustentavel da seguinte forma: 

Um desenvolvimento social e de progresso economico, mantendo e 

conservando os recursos naturais, origem do futuro comum de uma 

humanidade que pretende tornar os impactos economicos sobre o meio 

ambiente coisas do passado (CARMO, 1998. p. 4). 

Portanto, partindo desse pressuposto, e necessaria a compreensao de que executar 

acoes e comportamentos que nos fornecam meios que preservem o meio ambiente e o que se 

necessita no meio rural, nos fornecera resultados a curto e longo prazo. Ou seja, podem, alem 

de ajudar na preservacao das riquezas naturais, ajudar ainda nos negocios proprios, 

economizando tempo, dinheiro e etapas realizadas na producao do trabalho. Assim, procurar 

desenvolver acoes estrategicas pode gerar a sustentabilidade tao precisa nos meios rurais das 

regioes do pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 EDUCACAO E EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS 

3.1 A EDUCACAO E SUA IMPORTANCIA NO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTAVEL DAS COMUNIDADES 

Para que se possa melhor corresponder a uma associacao que esteja de acordo com os 

parametros esperados de uma atuacao solidaria, compromissada com aspectos sociais e de 

sustentabilidade ambiental, e preciso contar com uma certa educacao formativa, que oriente 

os associados no caminho a ser seguido na busca dos interesses individuals e do grupo. E 

para isso, o Estado precisa alem de promover acoes e programas que fornecam condicoes 

adequadas ao trabalho no campo ofertar uma maior assistencia para que sua familia seja bem 

atendida, de forma social. Isto refere-se a promocao de Educacao, que e um direito 

constitucional de todos. 

Analisando a obra de Freire (1958), destaca-se a liberdade que a Educacao pode 

promover para as populacoes. Segundo o autor, e o instrumento mais eficaz para atingir os 

objetivos, pois e atraves do conhecimento que o individuo pode promover as transformacoes 
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das quais necessita. Ainda para Freire (1968, p. 34), destacando a educacao diz que "a 

pedagogia que faca da opressao e de suas causas objeto de reflexao dos oprimidos, de que 

resultara o seu engajamento necessario na luta por sua libertacao, em que esta pedagogia se 

fara e refara". Ou seja, existe uma eterna luta do ser humano pela liberdade. 

Portanto, ainda para Freire (1968), o conhecimento deve ser buscado se mudancas sao 

desejadas em sua condicao social. Assim, uma Educacao de Jovens e Adultos compromissada 

com o desenvolvimento de um publico que ja compoe as frentes de trabalho em diversas 

comunidades deve fugir do tradicionalismo domesticador, definido pela classe dominante, e 

comecar a valorizar uma pedagogia que liberte o individuo, tornando-o um sujeito munido de 

informacoes necessarias ao seu crescimento pessoal e profissional. 

Alem disso, e preciso um olhar diferenciado para quern mora no campo. E esse olhar 

deve partir do governo local, em um primeiro momento, para que depois possa ser cobrado 

dos orgaos estaduais e federals. A assistencia social ja comecou a ser discutida nos grandes 

centros urbanos, mas ainda precisa se tornar realidade, de fato, nos pequenos pontos do nosso 

Brasil. So assim e que se podera um dia equilibrar as balancas urbana e rural: primeiro, 

oferecendo condicoes adequadas de sobrevivencia a nossa populacao; depois, oportunidades 

de trabalho para que possam se manter. Talvez assim, o exodo rural, em grandes proporc5es, 

signifique apenas um numero de pessoas que queiram buscar uma maior formacao 

profissional, para usar mais tarde, na comunidade onde nasceu. 

Nesse caso, a Educacao deve ser oferecida de acordo com a realidade social dos 

trabalhadores. Muitos deles como nao tiveram a oportunidade de estudar na idade regular por 

diversos motivos, precisam aprender agora, mas nao podem deixar de trabalhar. Entao, por 

que nao unir as duas realidades em um exercicio paralelo? Usar na distribuicao dos conteiidos 

o conhecimento que os agricultores tern com o seu trabalho na pratica diaria da lavoura, por 

exemplo. E assim, eles irao aprender fazendo a tarefa de casa durante o trabalho, tendo 

interesse pela escola e usando ja em seu dia a dia o que se aprendeu na sala de aula. 

Falar em sustentabilidade unida com Educacao e cultura pode gerar bons frutos para as 

analises sobre o tema pesquisado. Afinal, se as pessoas tiveram acesso a uma Educacao de 

qualidade voltada para o conhecimento e a cultura, elas saberao a importancia de se exercer 

acoes sustentaveis. Ou seja, serao os agenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco que farao a diferenca na preservacao das 

riquezas naturais, no equilibrio na balanca populacional, no controle no uso de agrotoxicos e 

da poluicao, etc. E assim, nao vao comprometer a capacidade de o mundo atender as geracoes 

futuras, sabendo como se deve agir para nao esgotar os recursos para o futuro dos seus filhos. 
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Porem, de nada adiantam teorias se a pratica nao for vigente. Uma ideia, que bem 

poderia ser tratada pelo Ministerio da Educacao (MEC) e a possibilidade de se colocar no 

curriculo da Educacao de Jovens e Adultos conteudos que tratem sobre a sustentabilidade, de 

um modo geral, mostrando que os recursos naturais sao finitos, e que a preservacao e 

valorizacao dos mesmos sao de suma importancia para a perpetuacao de nossas especies. 

A esse respeito, comentemos as colocacoes de Freire (2006): 

O conceito de Educacao de Adultos vai se movendo na direcao do de Educacao 
Popular na medida em que a realidade comeca a fazer algumas exigencias a 
sensibilidade e a competencia cientifica dos educadores e das educadoras (FREIRE, 
2006, p. 15). 

Portanto, a contribuicao da Educacao nao e notada apenas pelo conhecimento 

pedagogico. No campo do conhecimento voltado para o desenvolvimento sustentavel a 

promocao de conteudos pode ir mais alem, pelo fato que leva aos produtores as informacoes f*^ 

necessarias ao adequado comportamento de participacao e autogestao dos negocios. Dessa 

forma, a Educacao de Jovens e Adultos (EJA) encontra o seu real papel: usar os meios de 

trabalho como cenario para promover o conhecimento intelectual nas salas de aula que 

contam com jovens e adultos cooperados. 

E por isso que foi identificado que e necessario oferecer aos cooperados de um 

empreendimento solidario uma educacao de qualidade, com conteudos que orientem a uma 

gestao participativa, empreendedora e aberta as inovacoes. Ou seja, voltada para o 

desenvolvimento profissional de seus educandos, atraves de uma postura que assuma o 

compromisso social que tambem esta descrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educacao 

National (LDB), Lei 9.394/96, e que vem a valorizar as necessidades que encontramos em 

trabalhadores que, por estarem sendo educados fora do ensino regular, apresentam outra 

realidade, na qual, em muitos casos, e moldada pelas relacoes de trabalho. Assim, e necessario 

atentar para as realidades dentro e fora da sala de aula, oferecendo uma formacao que 

realmente possa contribuir com a formacao dos individuos: 

[...] escola unica inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo 

justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, 

industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual 

(GRAMSCI, 2000, p. 33). 

Assim, ao analisar essa problematica, acredita-se que os Projetos Politico Pedagogicos 

das instituicoes de ensino que ofertam a EJA devem atentar para o cotidiano dos seus alunos, 



22 

identificando (alem dos que ja constam em propostas didaticas de aprendizagem) os 

conteudos que podem contribuir para o desenvolvimento profissional de seus alunos, 

respondendo assim aos anseios que percorrem os ideais de individuos que juntamente com a 

aprendizagem buscam a melhoria de seu conhecimento profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 A IMPORTANCIA DOS EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS E SEUS 

SIGNIFICADOS PARA AS RELACOES SUSTENTAVEIS 

Atualmente, o Brasil e constituido por mais de 193 (cento e noventa e tres) milhoes de 

cidadaos brasileiros, com direitos e deveres, precisando viver em harmonia em uma 

delimitada area geografica, com riquezas naturais limitadas, as quais se tern que administrar 

da melhor forma possivel. E uma das maiores questoes a se organizar e que sejam garantidas 

oportunidades de emprego para toda a nossa populacSo. Mas, o que ocorre e que os cidadaos 

nao escapam das margens da miseria, e isso e uma grande preocupacao. Economicamente 

falando, a situacao financeira do pais melhorou nos ultimos tempos, mas a pobreza ainda e 

inerente, e merece atencao especial. 

Sendo assim, o papel de uma Economia Solidaria a cada dia fica mais relevante 

quando o assunto e a valorizacao profissional das pessoas. E preciso buscar acoes, atraves da 

iniciativa piiblica e do comprometimento social da nacao, que garantam ao trabalhador rural o 

seu crescimento profissional, em uniao com a preservacao das riquezas naturais, gerando 

assim a sustentabilidade e a valorizacao de nossas terras, aguas e florestas. E esse 

protagonismo casa-se muito bem com as associacoes e cooperativas populares. 

Para Arruda (2003), a Economia Solidaria promove a producao autogestionaria dos 

bens e dos servicos. Cada pessoa que trabalha nessa producao tern o direito de participar da 

posse e da gestao do empreendimento produtivo em que estao inseridos, e o que lhe da esse 

direito nao e a quantidade de cotas que possui, e sim o fato de contribuir com seu trabalho 

para o produto da coletividade. 

O sucesso de algumas associacoes esta descrito em diversas acoes, em que a maior 

delas pode estar definida pela liberdade de criacao e gestao que os associados possuem, ja que 

eles vivem a producao e reconhecem a importancia da participacao de cada um em todo o 

processo. A esse respeito, em suas pesquisas, Singer (2002) diz que na cooperativa de 

producao, prototipo de empresa solidaria, todos os socios tern a mesma parcela do capital e, 

por decorrencia, o mesmo direito de voto em todas as decisoes. Este e o seu principio basico. 



23 

Se a cooperativa precisa de diretores, estes sao eleitos por todos os socios e sao responsaveis 

perante eles. Ninguem manda em ninguem. E nao ha competicao entre os socios: se a 

cooperativa progredir, acumular capital, todos ganham por igual. Se ela for mal, acumular 

dividas, todos participam por igual nos prejuizos e nos esforcos para saldar os debitos 

assumidos. 

Dessa forma, buscou-se intensificar a pesquisa acerca de como se pode trabalhar 

melhor a questao do associativismo, principalmente nos pequenos municipios do pais. 

Atraves dessa ideia, tem-se a intencao de juntar a economia e a educacao com 

responsabilidade social, cultura regional e compromisso ambiental, em uma adicao onde 

podem-se encontrar resultados onde a sustentabilidade e necessaria nas areas agricolas, 

garantindo a permanencia das comunidades e a prosperidade economica da regiao, sem que 

para isso seja preciso desgastar os recursos naturais presentes na terra, primando assim pelo 

desenvolvimento sustentavel. 
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4 METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho, no seu objetivo de melhor compreender a importancia do uso das 

tecnologias sociais no desenvolvimento dos empreendimentos solidarios, buscara atraves da 

analise de seu objeto de estudo - a associacao de piscicultores localizada no municipio de 

Ouro Velho, Estado da Paraiba - percorrer caminhos norteados por uma metodologia que 

venha a nos fornecer informacoes necessarias para o pleno conhecimento dos aspectos acima 

citados, atraves da disposicao de informacoes dirigidas acerca do cotidiano de trabalho do 

empreendimento pesquisado. Assim, pensou-se em uma metodologia que viesse a ser eficaz 

na identificacao de tais informacoes, ja que e necessario fundamentar a teoria com a pratica e, 

dessa forma, ter acesso ao conhecimento preciso para a elaboracao de propostas que possam 

orientar os empreendimentos em seus conceitos solidarios. 

A metodologia do tipo descritivo exploratorio, de natureza qualitativa, e com o uso do 

estudo de caso, com anotacoes no diario de campo do pesquisador. De acordo com Gil (2002, 

p. 42), um estudo descritivo remonta a "descricao das caracteristicas de determinada 

populacao ou fenomenos ou o estabelecimento de relacoes entre variaveis". Assim, neste tipo 

de pesquisa descritiva deve-se fazer a descricao do fato de forma detalhada. 

Assim sendo, este trabalho em consonancia com uma metodologia que busca 

identificar a real situacao dos empreendimentos associados e/ou cooperados na regiao 

semiarida do Cariri Paraibano, usara como fonte de pesquisa dirigida, a aplicacao de um 

questionario semiestruturado que sera aplicado na associacao pesquisada. De acordo com 

Marconi e Lakatos (2006, p. 107), "o questionario e constituido por uma serie de perguntas 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presenca do pesquisador". Dessa forma, pode-

se analisar o alvo desse estudo, identificando as relacoes que eclodiram na criacao do 

empreendimento e a sua situacao atual, levando sempre em consideracao os conceitos 

solidarios, o nivel de producao e a relacao de tal com o mercado consumidor, sem esquecer de 

relacionar em indices comparativos as acSes paralelas que sao vivenciadas entre uma 

economia solidaria e a economia capitalista, que por sua vez, vem perdendo espaco no 

mercado para os agentes que acreditam na proposta de uma economia inovadora, que prima 

pela valorizacao do trabalho humano e do desenvolvimento sustentavel das comunidades. 

Com esses dados em maos, realizou-se um estudo tendo como base as contribuicoes de 

fundamentacoes teoricas de estudiosos que trabalham com temas como economia solidaria, 

associativismo e cooperativismo, desenvolvimento social, sustentabilidade rural, entre outros; 
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analisando assim, como se da a participacao dos empreendimentos solidarios no contexto 

economico, a sua importancia para o mercado e para as comunidades que os comportam, 

discorrendo acerca de discussoes como trabalho, renda e forca de trabalho. 

Portanto, essa pesquisa que tern como eixo central a utilizacao de tecnologias sociais, 

tratara do assunto de forma descritiva, se dividindo, atraves de seus capitulos, em 

contribuicoes teoricas, analise e significacao dos empreendimentos solidarios, a importancia 

da Educacao neste contexto e, por fim, as propostas de tecnologias a serem utilizadas em 

dados empreendimentos, tendo como cenario o objeto de estudo pesquisado. 

Com isso, tracou-se metodologicamente a pesquisa, buscando percorrer praticas que 

nos demonstrem as informacoes que sao necessarias para compreender a atual realidade da 

economia solidaria, sua contribuicao para as pequenas comunidades e os aspectos que 

rodeiam essa modalidade economica que ganha cada vez mais espaco no contexto do mercado 

mundial. 

Assim, a metodologia que usamos para melhor trabalhar a pesquisa foi a de visitas ao 

objeto de estudo, unidas a analises realizadas em campo e adequacao de propostas de 

tecnologias que vao de encontro a producao da associacao pesquisada. Alem disso, tentamos 

identificar o nivel de conhecimento dos associados, para compreender o que os mesmos 

entendem sobre a gestao do empreendimento e as formas como podem desenvolver o negocio 

dentro dos moldes solidarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 ESTUDO DECASO 

5.1 A ASSOCIACAO DE PISCICULTORES DE OURO VELHO/PB 

Para conhecer o nosso objeto de pesquisa - uma associacao de piscicultores em Ouro 

Velho/PB, municipio que conta com 3.003 habitantes, segundo estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) para este ano de 2013. Fica localizada na regiao 

do Cariri Paraibano, em uma unidade territorial de 129.400 Km2 

Para esta pesquisa visitou-se a casa de um dos membros da referida associacao para 

uma reuniao com todos os membros e, com isso, tomar conhecimento da realidade da 

associacao pesquisada. 
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Criada em 2010, a Associacao de Psicultores de Ouro Velho passou por questSes que 

vieram a complicar a sua atuacao no mercado. O principal empecilho pode ter vindo a ser a 

forma heterogestionaria pela qual passou a associacao, a qual criou grande prejuizo aos 

associados. Por esse motivo, atualmente eles atuam atraves da autogestao e isso ja vem 

fazendo a diferenca na sobrevivencia da associacao. Nesse sentido, e relevante pensar na 

concepcao de Singer (2002), que diz que o valor social do trabalho passa pela sintese do 

trabalho coletivo, que leva em consideracao a participacao de todos os membros como um 

conjunto. Portanto, assim como o trabalho, as relacoes administrativas devem ser vivenciadas 

por todos. 

Ao visitar os membros da Associacao de Piscicultores do municipio de Ouro Velho, 

com o intuito de realizar a pesquisa investigativa de valor indispensavel para o conhecimento 

das praticas vivenciadas nos empreendimentos solidarios, buscou-se aplicar de acordo com a 

metodologia apresentada um questionario dirigido, que objetivou identificar o modo de vida 

dos associados e o cotidiano da associacao, para que assim houvesse condicoes inerentes a 

uma adequada analise das acoes exercidas na modalidade economica em questao, levando em 

consideracao questoes como: gestao do empreendimento, solidariedade coorporativa e o 

desenvolvimento sustentavel. 

Alem das questoes descritas, ao aplicar o questionario, teve-se a preocupacao de 

elencar outras informacoes que seriam de grande valia para o nosso conhecimento, anotando 

no diario de campo do pesquisador. Entre os quais, tem-se: o grau de instrucao dos 

associados, para que seja possivel realizar um levantamento do nivel de letramento dos 

mesmos e qual a contribuicao que o conhecimento pode trazer para o desenvolvimento do 

negocio. Ainda, buscou-se investigar o cenario da participacao dos membros, quern eles sao, 

qual a participacao deles na organizacao da associacao e o numero de membros de uma 

mesma familia participando deste empreendimento solidario. 

E relevante dizer que antes de aplicar o questionario realizou-se uma reuniao na qual 

foi apresentada a proposta deste trabalho. Atraves de uma explanacao dialogada falou-se a 

respeito dos significados de uma associacao solidaria, da importancia da cooperacao entre os 

membros, as significacoes que a economia solidaria vem trazendo para o mercado na 

atualidade e a promocao do uso de tecnologias sociais, sempre remetendo aos conceitos 

basicos que devem nortear a participacao dos membros em uma associacao, tais como a 

solidariedade de uns com os outros, com vista a um unico objetivo: a concretizacao dos 

interesses em comum, o que ja era bem claro para os associados. 
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Dessa forma, atraves dessa apresentacao dialogada, houve a oportunidade de se 

conhecer melhor o objeto de estudo, que mesmo existindo ha 03 (tres) anos, pode-se 

considerar que esta dando os seus primeiros passos, o que pode ser identificado pela falta de 

uma sede administrativa e do nao inicio das atividades produtivas*. 

Uma das primeiras imagens que se teve dos associados foi de um grupo de pessoas 

que acreditam na forca de uma associacao de interesses, na forca do trabalho humano e no 

diferencial que a autogestao pode trazer ao desenvolvimento do empreendimento por eles 

idealizado. Essas imagens, por sua vez, nos passaram a vivencia de uma pratica j a destacada 

por Singer (2002), quando ele fala dos preceitos que dignificam uma economia solidaria. Os 

associados, para combater o desemprego (em sua unanimidade) encontraram na associacao de 

interesses e na solidariedade entre ambos a saida para o sustento de suas familias e, segundo 

eles, acreditam que a associacao pode abrir portas para isso, desde que seja bem administrada, 

atraves da participacao autogestionaria de todos. 

A associacao pesquisada, ao saber das contribuicoes de uma irrigacao responsavel, 

combinada com o adequado conservamento da agua, concebeu a importancia do uso de 

tecnologias alternativas que viessem a garantir o nao comprometimento da producao em 

periodos longos sem chuva. E ao serem perguntados se conheciam e/ou faziam uso de alguma 

tecnologia social, os mesmos, unanimamente disseram nao conhecer. No entanto, ficaram 

interessados em aprender mais sobre o assunto, para que assim, pudessem exercer as acoes 

orientadas em sua producao. 

Fechando a nossa conversa falando sobre a importancia do uso de tecnologias sociais e 

do impacto positivo destas no desenvolvimento sustentavel das comunidades, apresentou-se 

aos membros associados a importancia do uso de alternativas que garantissem a eles uma boa 

producao associada a valorizacao do uso dos recursos naturais de forma consciente. E, apesar 

da grande parte deles nao possuirem um grau de estudo significativo, compreenderam a 

relevancia que o uso adequado das riquezas naturais pode trazer para o desenvolvimento do 

negocio e, assim, essa compreensao ja comecou a fazer parte do programa de acoes a serem 

exercidas pela associacao nas praticas produtivas que pretendem exercer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* A associacao de Piscicutores de Ouro Velho foi criada em 2010, mas devido a problemas de estiagem e de ma gestao do empreendimento, 

(que funcionava de forma heterogenea), a associacao foi obrigada a se reformular, e assim esta se reorganizando, na busca de entrar no eixo 

que orientam os conceitos que formam uma economia solidaria. 
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Quando falou-se em pretensoes, diz-se que a associacao encontra-se atualmente sem 

produzir, pois, como mencionado, estao se reorganizando administrativamente, buscando 

engrenar nossas perspectivas cooperadas que venham de encontro aos anseios de cada 

membro. Mais uma vez, foram identificadas as praticas destacadas pelos conceitos solidarios, 

e que sem duvida alguma estao presentes no cotidiano desta associacao. 

Por fim, ao concluir a nossa conversa que se moldou pela apresentacao das propostas e 

pelo conhecimento das acoes vivenciadas pela associacao pesquisada, deu-se inicio a 

aplicacao do questionario, que vem a ser uma ferramenta indispensavel para a identificacao 

do modo de trabalho dos associados, da relacao dos mesmos com o mercado consumidor e do 

cenario que e presente na realidade de cada um, levando em consideracao o conhecimento, as 

praticas administrativas e o possivel desenvolvimento que as tecnologias sociais podem trazer 

para um empreendimento solidario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1.1 Conhecimento e analise das praticas solidarias 

O questionario foi aplicado por amostragem, usando como amostra o numero de 10 

(dez) associados, que contou com a participacao de homens e mulheres, divididos da seguinte 

forma: 60% sexo masculino e 40% sexo feminino. 

Cada membro respondeu ao questionario sem nenhuma interferencia ou pressao por 

algum tipo de resposta. Dessa forma, considerou-se as respostas a essa aplicacao como 

resultante da fiel realidade vivenciada pelos associados, que participaram da pesquisa de 

maneira individual. 

Como a aplicacao do questionario conta com um carater quantitative, visto que e 

levado em consideracao o numero da participacao dos membros entrevistados e que por sua 

vez veem a demonstrar a realidade sociocultural de todos os membros associados foi 

analisado atraves dos dados obtidos o cotidiano da associacao, cruzando as praticas exercidas 

com os conceitos que definem uma economia solidaria. Para isso, usaremos como base 

analitica o referencial teorico e a importancia do conhecimento pedagogico em todo o 

contexto, como forma de melhor montar um piano de compreensao das acoes vivenciadas 

pelos membros (de forma individual e totalitaria), levando em destaque a participacao de 

todos na administracao participativa da associacao. Como consta no Apendice A, o 
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questionario aplicado teve a preocupacao de buscar informacoes que trouxessem as respostas 

necessarias a compreensao da pesquisa proposta por este trabalho. Dessa forma, ao compor as 

perguntas do questionario tivemos a preocupacao de buscar informacoes sobre quern sao e 

como atuam os membros na associacao, primando assim por indagacoes que pudessem nos 

fornecer as informacoes necessarias. 

Dessa maneira, o inicio do questionario em questao se apresentou com a identificacao 

dos dados pessoais dos entrevistados. Nessa perspectiva, as primeiras informacoes coletadas 

dizem repeito sobre quem sao os membros associados, e as informacoes inicias sao 

demonstradas atraves da Figura 01: 

A Figura 1 corresponde a questao de genero dos associados. A categoria 1 corresponde 

ao numero de membros do sexo masculino, que totalizam 60% dos associados. Ja a categoria 

2 apresenta de associadas do sexo feminino, que por sua vez, diz respeito a 40% dos membros 

presentes na associacao. 

Atraves desta primeira analise pode-se perceber que a associacao e mista, ou seja, 

conta com a participacao de homens e mulheres na producao. Entao, mesmo uma pequena 

maioria sendo do sexo masculino, o que percebe-se e que o sexo feminino tern um numero 

significativo de membros associados, o que vem a equilibrar no modo de gestao e de 

producao a ser exercido no trabalho. 
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Segundo Rabelo (1997) as mulheres, durante muitos anos, estava reservada a funcao 

de rainha do lar. No entanto, as associacoes comecam a desconstruir essa concepcao, e abrem 

cada vez mais um maior espaco para a presenca feminina nos empreendimentos solidarios. O 

trabalho, por sua vez, e exercido igualmente com pais, irmaos e maridos. Portanto, o 

associativismo e o cooperativismo desmitificam a condicao masculina como primordial nas 

relacoes trabalhistas. 

O que veio a causar ainda maior surpresa e a localidade onde moram os membros 

associados. De maneira unanime, todos informaram que residiam na zona urbana do 

municipio de Ouro Velho. O que percebeu-se neste estudo foi que boa parte das associacoes 

criadas contam com grande parte de seus membros residentes na zona rural. Sendo assim, foi 

encontrado um diferencial no objeto de estudo pesquisado, que mostra uma nova roupagem 

no associativismo vivenciado no Brasil na atualidade, que encontra em moradores urbanos um 

publico que adere cada vez mais aos preceitos cooperados da economia solidaria. 

Continuando com a analise dos dados coletados, ainda na apresentacao dos dados 

pessoais dos associados, fala-se sobre a idade dos membros pesquisados. Baseados na Figura 

2, tem-se: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 02: Idade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboracao propria (2013). 

Segundo o que mostra a Figura 2, que trata sobre as idades dos membros 

entrevistados, encontram-se dados bem equilibrados se forem levadas em consideracao as 

geracoes que estao presentes na associacao. Afinal, o mais jovem entre os associados conta 

com a idade de 21 anos, enquanto o mais idoso com a idade de 62 anos. Se valendo de um 

recorte que dividiu as idades entre tres grupos, considerou-se que a associacao e bem ecletica 

no quesito tempo de vida e experiencia dos seus membros, o que demonstra a flexibilidade da 
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mesma na aceitacao dos seus associados e as contribuic5es diversas que podem exisitr na 

mesma. 

Neste quesito da idade, remeteu-se mais uma vez as relacoes de genero. Percebeu-se 

que os homens sao maioria entre os que tern mais de 20 anos. Essa diferenca, no entanto, e 

contornada no grupo dos que possuem mais 50 anos, em que a experiencia das mulheres leva 

vantagem. Porem, a maioria (20% a mais de homens) se mostra presente no grupo dos que 

possuem mais de 30 anos, onde os homens apresentam a totalidade. 

Para finalizar a identificacao dos dados pessoais dos membros entrevistados ainda 

precisaram-se analisar dois quesitos: O estado civil e o grau de instrucao. Acredita-se que tais 

informacoes sao relevantes pelo fato de ser importante saber a fase pela qual passam os 

associados, sua responsabilidade familiar e a sua possivel participacao na sociedade. Portanto, 

ao indagar os entrevistados acerca do estado civil, obteve-se como resposta que o numero de 

casados estao presentes entre os mais idosos. E os solteiros, entre os mais jovens. Nao 

detectou-se nenhum membro que informou ser divorciado ou viuvo. Na Figura 3, alem de 

identificar o numero de solteiros e casados, que se apresentaram como 50% de cada grupo, 

sao apresentadas as idades dos grupos entrevistados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3: Estado Civil 

Colunasl 

• 36 a 65anos 

• 20 a 35 anos 

Fonte: Elaboracao propria. (2013) 

Com base na Figura 3 pode-se considerar que mesmo o numero de solteiros e casados 

esta lado a lado, a relacao de parentesco e que o mais define os lacos dos associados. 

Identificou-se com a pesquisa que 90% dos entrevistados tern parentes que tambem sao 

membros na associacao. Com isso, chegou-se a conclusao que nem todos sao maridos e 

esposas e que o parentesco pode se fazer presente atraves de outros lacos familiares diversos. 
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Percebeu-se que na associacao o conceito de cooperacao comeca a se destacar em 

todas as relacoes. Melhor dizendo, as relacoes de cooperacao substituem as da concorrencia 

tao vivenciadas no sistema capitalista (SINGER, 2000). Assim, reconheceram-se as praticas 

de uma economia solidaria, definidas atraves das acoes praticadas pelos associados 

pesquisados. 

Continuando, chegou-se finalmente a analise dos dados referentes ao grau de instrucao 

dos associados. De um modo geral, verificou-se que grande parte dos membros da associacao 

tern um certo conhecimento pedagogico. Acerca de gestao administrativa, grande parte nao 

possuem os conhecimentos necessarios a gestao plena do negocio. No entanto, eles tern 

curiosidade em aprender e, em breve, alguns deles irao participar de uma formacao em 

alfabetizacao, onde terao a oportunidade de aprender mais sobre calculos, leitura e escrita. Tal 

formacao sera promovida na cidade onde moram, atraves de uma acao do Ministerio da 

Educacao, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao (FNDE), que 

ofertam um programa de alfabetizacao voltado a comunidades de associados. 

Como resultado do indice de formacao educacional dos membros entrevistados 

identificou-se que os niveis de formacao sao diversos, divididos entre nenhuma formacao, 

Alfabetizacao Basica, Ensino Fundamental, Ensino Medio e apenas um membro com 

formacao superior. Este membro ocupa o cargo de Vice-Presidente, na Diretoria Executiva da 

associacao. E e importante pensar que tal membro por possuir um conhecimento acima do 

normal encontrado em associacoes pode fazer com que acabe por incentivar os demais a 

procurar por um maior aprendizado, ao mesmo tempo que pode ainda promover maiores 

contribuicoes em nome do desenvolvimento da associacao na qual esta inserido. 

Acerca dos graus de instrucao na associacao tem-se a Figura 4, que se apresenta da 

seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4: Graus de instrucao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboracao propria (2013). 
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Concluida a identificacao de quern sao os membros que atuam na associacao 

pesquisada, a preocupacao seguinte foi a de compreender como funcionava a associacao, 

como seria exercido o trabalho (com vista a producao) e como eles vivenciavam a gestao do 

empreendimento que, como ja foi vista, atualmente, e de forma autogestionaria. E ainda o que 

levou os membros a se associar, e quais os motivos que o direcionaram a buscar a associacao 

com outros individuos. 

Assim, buscou-se ser objetivo nas indagacoes e obtiveram-se respostas unanimes ao 

perguntarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como sera a producao da associacao. Os associados disseram que pretendiam 

realizar a atividade da pesca e ainda beneficiar o produto, para que assim tivessem um campo 

de venda mais expressivo e dessa forma uma maior fonte de renda. 

As respostas as perguntas: A quern voces pretendem vender a producao? e O que o 

levou a se associar? tambem foram quase unanimes, onde as respostas mais apontadas diziam 

que pretendiam vender a producao ao comercio local e regional e ainda a programas 

governamentais, a exemplo do PAA e PNAE e que os motivos que os levaram a se associar 

foi a falta de oportunidades de trabalho pois se encontram desempregados. Percebeu-se que os 

anseios sao os mesmos e que devido a isso, a associacao define quais sao os seus interesses 

em comum, o que vem a definir a aptidao a uma economia solidaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2 AS TECNOLOGIAS SOCIAIS E SUAS INOVACOES 

Em uma proposta que versa sobre a promocao do uso de tecnologias sociais como a 

garantia de um desenvolvimento sustentavel, se deseja discutir acoes que possam orientar os 

empreendedores a trabalharem a terra ao seu favor, sem que para isso prejudiquern o meio 

ambiente. E que nessa perspectiva, possam conhecer praticas simples, porem de grande valia, 

para o bom uso de sua cultura agraria, utilizando-se de meios para (re)aproveitar a terra, o 

clima, a colheita e, acima de tudo, o seu tempo para produzir. Alem disso, atraves de acoes 

certas, dar visibilidade aos pequenos empreendimentos: 

[...] incentivar o potencial e a criatividade do produtor direto e dos usuarios; 

ser capaz de viabilizar economicamente empreendimentos como cooperativas 

populares, assentamentos de reforma agraria, a agricultura familiar e 

pequenas empresas (NOVAES e DIAS, 2009, p. 18-19). 
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A criatividade vem a ser a palavra de ordem no desenvolvimento das associacoes, pois 

as mesmas contam com a participacao ativa dos seus membros na f u n d a m e n t a l e 

formalizacao de praticas que facam a associacao progredir, em um ambiente onde nao se tern 

muito com o que investir, seja em investimentos financeiros ou espacos que comportem 

materia prima para a producao de determinado produto. 

Portanto, esta-se falando de um uso consciente dos recursos naturais. O que se acredita 

ser um ideal para os dias atuais, e que forneca ao produtor e ao Estado uma garantia de que a 

producao sera valida e tera seu valor comercial reconhecido no seu pais ou ate mesmo no 

exterior. Por isso, trabalhou-se uma tecnica de criacao de peixes "entrelacada", ou seja, que 

emita e receba os insumos necessarios para diversas producoes exercidas ao mesmo tempo e 

com reaproveitamento de suas bases, por isso a procedencia deste nome. 

O nivel de producao de qualquer cultura que depende diretamente da agua passa por 

serios problemas quando vive longos periodos de estiagem. Esse e um dos motivos que leva o 

produtor a ter um "piano B", para que saiba o que realmente esta acontecendo (ou o que ainda 

pode acontecer) e como pode melhor se preparar para as adversidades, nao comprometendo 

assim o seu investimento e nem o tempo empregado na cultura trabalhada. 

E como esta se falando em sustentabilidade, nada melhor que discutir as formas pelas 

quais uma producao agricola pode ser exercida, em duas frentes: uma que garanta o bom uso 

da agua e que forneca ao produtor os meios necessarios para que a compensacao de seu 

trabalho seja plena. Para isso, conhecimentos de novas praticas podem ajudar na hora de se 

produzir, e de se ter o retorno do que se investiu, de uma maneira que mantenha o 

empreendimento como uma eficaz fonte de renda. 

Ao falar sobre tecnologias sociais, falamos de tecnicas alternativas de producao, que 

nao demandam grandes investimentos e que trazem um diferencial para o meio produtivo, 

seja em questoes de sustentabilidade (economica e ambiental) ou acessiveis aos pequenos 

produtores, que cada vez mais usam de uma economia nao apenas solidaria, mas tambem 

criativa para garantir o nivel de producao da qual necessita. 

Nesta mesma perspectiva, segundo Tenorio (1998), o uso de tecnologias sociais (TS's) 

demonstra a emancipac&o dos agentes que estao envolvidos no processo associative Onde, a 

partir dai, eles comecam a compreender a importancia de praticas que valorizem um 

desenvolvimento sustentavel, humano e comunitario. 

A essas tecnologias, ainda podem-se nomear de ferramentas inovadoras, que trazem 

novos olhares para o trabalho manual exercido em pequenos empreendimentos, como as 
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associacoes aqui trabalhadas. Projetos que valorizam o uso de mandalas, sistema altemado de 

plantacao e irrigacao, canaletas para o aguamento de plantas e o sistema hidroponico, por 

exemplo, ja ganham espacos em diversas partes do mundo, e estao sendo exercidas de 

maneira satisfatoria por associacao que necessitam de acoes que demandam pouco 

investimento. Ao falar sobre hidroponia, analisou-se mais especificamente a aquaponia, como 

uma tecnologia social inovadora para a producao em regioes do semiarido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 A UTILIZACAO DA AQUAPONIA NO SEMIARIDO PARAIBANO 

Continuando, nessa discussao podemos falar, por exemplo, da aquaponia. A aquaponia 

e a combinacao da recirculacao da aquicultura e hidroponia. Ou seja, e a producao de peixes e 

vegetais juntos, que crescem em um sistema integrado, contribuindo entre si. Nessa cultura, 

onde peixes e plantas dividem o mesmo ambiente, os residuos dos peixes servem como uma 

fonte alimentar para as plantas, que crescem naturalmente. Por sua vez, as plantas contribuem 

com a criacao dos peixes servindo de um filtro natural para a agua. E nesse ecossistema 

sustentavel, ambos prosperam, e o produtor com um so investimento, trabalha duas culturas 

de uma maneira ecologicamente correta. 

A agua rica em nutrientes nao e desperdicada. Pertencendo a um ciclo, tanto serve para 

os peixes como para as plantas. O produtor, por sua vez, entende a importancia da aquaponia 

quando percebe a economia que faz no uso da agua e nos insumos para o crescimento das 

plantas. E nesse sistema de troca (entre peixes e plantas), o bom uso e o reaproveitamento tern 

destaque. Aqui, encontra-se um interessante exemplo de sustentabilidade, baseado em uma 

tecnologia social. 

E relevante analisar a importancia de se conhecer os meios de aproveitamento das 

riquezas naturais. Vive-se em um corrente crescimento da populacao mundial, que necessita 

cada vez mais usar o que vem da terra, seja para se alimentar ou para constituir os artefatos 

que usa no seu dia a dia. 

Executar acoes e comportamentos que nos fornecam meios que preservem o meio 

ambiente e o que se necessita no meio rural, podem, alem de ajudar na preservacao das 

riquezas naturais, ajudar ainda nos empreendimentos, economizando tempo, dinheiro e etapas 
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realizadas na producao do trabalho. Assim, procurar desenvolver acoes estrategicas, pode 

gerar a sustentabilidade tao precisa a nossa populacao. 

Sabe-se que a aquaponia e tida como uma atividade sustentavel, com zero perda de 

agua, que com controle do meio ambiente oferece otimas condicoes para o crescimento de 

peixes e plantas. Necessita de pouco espaco dispor os seus peixes e vegetais, com baixos 

custos, e com isso, alcanca-se bons lucros. 

Alem disso, e importante notar que os vegetais, por crescerem mais rapido, geram 

receita enquanto os peixes ainda nao estao prontos para serem comercializados. Dessa forma, 

o produtor enquanto aguarda o momento certo para comercializar os peixes, ja pode ter um 

retorno com a venda dos vegetais plantados, tendo assim a oportunidade de trabalhar em mais 

de um mercado consumidor. Nao esquecendo ainda que, nesta pratica, ha a possibilidade de se 

produzir peixes e hortalicas totalmente organicos, o que atinge uma parcela crescente da 

populacao que nao abre mao de consumir alimentos livres de agrotoxicos e afins. 

Com a possibilidade de instalacao da unidade de producao bem proxima aos grandes 

centros consumidores, o produtor que utiliza da aquaponia ainda tern outras grandes 

vantagens, como a diminuicao do tempo e do custo da entrega dos produtos e, por 

conseguinte, uma melhor qualidade de consumo, ja que chega as prateleiras dos 

supermercados ainda frescos. 

Portanto, ao conhecer os beneficios apresentados pela aquaponia, os produtores que 

apresentarem um sistema agricola que possa se adequar a producao de culturas simultaneas 

(peixes e vegetais) nao podem deixar de investir nesta pratica, que como qualquer outra 

trabalhada, precisa de um investimento inicial, mas que com o tempo tera um retomo 

garantido e podera combater os periodos de seca, visto que com o reaproveitamento da agua a 

plantacao dos vegetais e os tanques de peixes terao maiores rendimentos em sua producao, 

alem da melhoria de sua condicao economica e social. 
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6 CONSIDERACOES FINAIS 

Para falar sobre a economia solidaria atraves de um contexto inovador e inclusivo, 

utilizamos como objeto de pesquisa uma associacao de piscicultores se utiliza da cooperacao 

de todos, sendo uma saida para obtencao de renda em uma regiao onde as oportunidades de 

trabalho nao sao tao acessiveis aqueles que vivem da producao rural. Por isso, intencionou-se 

analisar as estrategias que rodeiam a formacao e manutencao das associacoes solidarias. 

Citada em diversos momentos deste trabalho, a economia solidaria e a mola mestra de 

nossas consideracoes. Termo que define a uniao de diversos grupos ou trabalhadores por um 

fim comum, a economia solidaria trata de uma ideologia que ja e realidade e que ja se destaca 

em diversos agronegocios. O termo "solidaria", como ja diz o nome, define que as pessoas 

que fizerem parte do grupo se solidarizam umas com as outras, trabalhando em nome do 

dialogamos com os membros as questoes que hoje se apresentam como entraves para o 

desenvolvimento economico do empreendimento. Alem disso, ao contrapor o conhecimento ,( 

tecnologico e social dos membros com as necessidades de um desenvolvimento solidario, 

destacamos a percepcao dos mesmos a respeito da busca por maiores informacoes que 

garantissem o progresso da producao e distribuicao da cultura trabalhada. 

Por isso, outra concepcao que vai de encontro aos conceitos da economia solidaria e o da 

educacao solidaria. Hoje, alguns estudantes universitarios comecam a pesquisar sobre o uso 

da educacao como instrumento de busca de oportunidades de trabalho. Melhor dizendo, ja sao 

louvaveis as turmas de Educacao de Jovens e Adultos (EJA) que estudam a noite e trabalham 

durante o dia, usando a aprendizagem que tern em sala de aula como um meio para conhecer 

as tecnicas de trabalho nas lavouras., sendo este mais um exemplo que podemos citar na 

defesa de que a Educacao pode ajudar e muito na profissionalizacao dos trabalhadores. 

Nesse caso, a Educacao deve ser oferecida de acordo com a realidade social dos 

trabalhadores. Muitos deles como nao tiveram a oportunidade de estudar na idade regular por 

diversos motivos, precisam aprender agora, mas nao podem deixar de trabalhar. Nessa 

perspectiva, na cidade onde esta localizado o objeto de estudo estao sendo ofertadas turmas de 

alfabetizacao voltadas exclusivamente para os membros da associacao. Para que assim seja 

garantida a Educacao e o conhecimento minimo para que os associados possam melhor se 

projeto em que acreditam, dividindo funcoes, sem chefes, buscando mercados e, 

principalmente, colhendo os frutos juntas. 

Dessa forma, identificamos atraves do objeto essas relacoes acima citadas, quando 
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desenvolver. Entao, por que nao unir as duas realidades em um exercicio paralelo? Usar na 

distribuicao dos conteudos o conhecimento que os agricultores tern com o seu trabalho na 

pratica diaria da lavoura, por exemplo. E assim, eles irao aprender fazendo a tarefa de casa 

durante o trabalho, tendo interesse pela escola e usando ja em seu dia a dia o que se aprendeu 

na sala de aula. 

Assim, com esse projeto buscamos intensificar mais a nossa pesquisa acerca de como 

podemos trabalhar melhor o desenvolvimento socioeconomic© das associacoes solidarias, 

principalmente nos pequenos municipios do pais. Atraves dessa ideia, temos a intencao de 

juntar a economia e a educacao com responsabilidade social, cultura regional e compromisso 

ambiental, em uma adicao onde esperamos que o resultado seja igual a sustentabilidade 

necessaria nas areas agricolas, garantindo a permanencia das comunidades e a prosperidade 

economica da regiao, sem que para isso seja preciso desgastar os recursos naturais presentes 

na Terra. 

Utilizando dessa logica, os produtores associados poderao melhor trabalhar a sua 

produ?ao, sem que para isso tenham que investir em artefatos sem necessidades, ocupar todos 

os hectares de sua terra ou abandonar a sua moradia na busca de outras oportunidades. Com o 

pensamento certo, acoes que melhor orientem o seu trabalho e incentivos fisicos, tecnicos e 

financeiros do governo federal, o produtor tera maiores chances para fazer de sua plantacao, 

por exemplo, um negocio altamente rentavel. 

Todavia, espera-se ter contribuido para discussoes academicas sobre o assunto 

proposto, e acima de tudo ter discorrido de modo satisfatorio acerca de acoes permanentes que 

fornecam as associacoes e cooperativas solidarias o significado que o uso de tecnologias 

sociais podem trazer ao desenvolvimento dos territorios, em suas esferas economicas, 

politicas e humanitarias, devendo assim, surgir novos estudos a respeito desta tematica. 
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APENDICE A 

ROTEIRO DO QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prezado (a) socio (a) da Associacao de Psicicultores de Ouro Velho - PB. 

O presente instrumento de pesquisa constitui um dos elementos do trabalho de 

conclusao do Curso de Especializacao em Educacao de Jovens e Adultos com Enfase em 

Economia Solidaria no Semiarido Paraibano IUEES/UFCG, como exigencia para obtencao do 

certificado de conclusao, que devera subsidiar a etapa referente a pesquisa de campo, atraves 

de questionario, cujo objetivo central e analisar o cotidiano da Associacao de Pescadores de 

Amparo - Paraiba, identificando e elencando as caracteristicas que definem o modo de 

trabalho vivenciado pelos associados e/ou cooperados e as formas pelas quais se regem os 

caminhos pelos quais o negocio e trabalhado. Solicitamos sua colaboracao no sentido de 

responder essa entrevista com precisao e possivel prontidao ao roteiro aqui elaborado. Cabe 

destacar o sigilo relativo aos participantes. Neste estudo nao ha respostas certas ou erradas, 

bem como nao havera individualizacao de respostas. Esteja certo de que a sua participacao e 

muito importante para o exito dessa pesquisa. Ciente de sua valiosa contribuicao, 

agradecemos antecipadamente. 

Allyson da Silva Prata, orientando. E-mail: allysonprata@hotmail.com 

Msc. Luiz Antonio Coelho da Silva, Professor orientador. E-mail: luidd@yahoo.com.br 

mailto:allysonprata@hotmail.com
mailto:luidd@yahoo.com.br


QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOME 

IDADE 

ENDERECO. 

CPF RG 

ESTADO CIVIL: ( ) SOLTEIRO ( ) CASADO ( ) DIVORCIADO ( ) VIUVO 

GRAU DE INSTRUCAO ANO DETERMINO DOS ESTUDOS 

TEMPO DE ASSOCIADO FUNCAO 

COMO E A SUA PRODUCAO? ( ) APENAS PESCADO 

( ) PESCADO E BENEFICIAMENTO 

COMO VOCES TOMAM  AS DECICOES? 

A QUEM  VOCES PRETENDEM  VENDER A PRODUCAO? 

0 QUE 0 LEVOU A SE ASSOCIAR? 

) AUTOG ESTAO 

) HETEROG ESTAO 

) COMERCIO LOCAL 

) COMERCIO REGIONAL 

) PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

) OUTROS 

) DESEMPREGO 

) BUSCA DE NOVAS OPORTUNIDADES 

) OUTROS 

O QUE VOCE ACHA DAS TECNOLOGIAS SOCIAIS? 

PRODUZIRIA SEGUNDO 0 SISTEMA DA AQUAPONIA? ( ) SIM  

PARA VOCE, 0 QUE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL? 

( ) NAO 



Assinatura do Entrevistado 

Assinatura do Pesquisador 

Ouro Velho/PB, em /  / . 



APENDICE B - FIGURAS 

Figuras Al , A2, e A3 - IMAGENS DA REUNIAO COM A ASSOCIACAO DE 

PSICULTORES DE OURO VELHO/PB 

(Al) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTE: Autoria propria (2013). 

(A2) 

FONTE: Autoria propria (2013). 
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IMAGENS DE UMA PRODUCAO BASEADA NA TECNICA DA AQUAPONIA 

Figura A4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTE: http://aquaponiadourados.blogspot.com.br/ (Acesso em 02/10/20132013). 

Figura A5 

FONTE: http://aquaponia.pt/ (Acesso em 02/10/2013). 

http://aquaponiadourados.blogspot.com.br/
http://aquaponia.pt/


Figura A6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTE: http://produto.mercadolivTe.com.br/MLB-511345214-fertilizante-hidroponico 

nutrientes-hortalicas-aquaponia-rj-_JM (Acesso em 02/10/2013). 

Figura A7 

FONTE: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-511345214-fertilizante-hidroponico 

nutrientes- hortalicas-aquaponia-rj-_JM (Acesso em 02/10/20132013). 

http://produto.mercadolivTe.com.br/MLB-5

