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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tem como objetivo geral identificar e analisar as caracteristicas da 

Eeonomia Solidaria presentes na Associacao de produtores de Castanhas de Caju na 

comunidade de Duas Serras, municipio de Serra Branca - PB, enquanto os objetivos 

especificos sao: Conhecer a aplicabilidade da autogestao na Unidade Beneficiadora de 

Castanhas de Caju em Serra Branca/PB; Verificar na Unidade Beneficiadora de Castanhas de 

Caju a viabilidade para a cooperacao e o desenvolvimento local; Identificar como a Eeonomia 

produzida pela Unidade Beneficiadora de Castanhas de Caju tem gerado Solidariedade e 

Emaneipacao Social de seus associados e observar se os bens produzidos na Unidade 

Beneficiadora de Castanhas de Caju tem uma boa viabilidade economica. Portanto, 

observando se a autogestao, a solidariedade, a dimensao economica e a cooperacao existencial 

naquela comunidade tem se apresentado como alternativas de mudancas para garantir a 

sobrevivencia das familias locais diante da exclusao capitalists da atualidade. Visto que 

aquela associacao tem prestado services, resolvido problemas sociais, desenvolvido potenciais 

local e transformado a comunidade. A estrutura deste estudo foi qualitativa, descritiva, com 

entrevista aplicada para a amostra de 09 (nove) associados (as), bem como observacao direta e 

conversas informais. No que se refere aos tratamentos dos dados, utilizamos a analise de 

conteudo de Bardin (1997). Como resultados, encontramos as caracteristicas da Eeonomia 

Solidaria: cooperacao, solidariedade, autogestao e viabilidade economica sendo 

consideravelmente bem definidas e praticadas pelos membros da Associacao Comunitaria do 

Sitio Duas Serras - Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju. Consequentemente, as 

sobras (lucros) adquiridas pelos membros daquela unidade tem lhes dado uma melhor 

condicao de vida. Neste aspecto, percebemos que ja existe um desenvolvimento local naquela 

comunidade. Para tanto, percebemos que este trabalho e suma importancia nos aspectos social 

e academico. No social, porque se faz necessario que mudemos as formas de producao e de 

consumo tendo em vista que necessitamos de praticas sustentaveis; no sentido academico, 

pois tivemos a certeza de que e possivel um novo tipo de Eeonomia baseada na igualdade e no 

respeito ao proximo. Certamente aprendemos estes conceitos solidarios, cabendo-nos agora 

po-los em pratica, para que assim possamos ter um desenvolvimento local, uma emaneipacao 

social e uma sociedade menos injusta. 

Palavras-chave: Eeonomia Popular Solidaria. Desenvolvimento Local. Emaneipacao Social. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This paper aims at identifying and analyzing the characteristics present in the Solidarity 

Economy Association of producers of Cashew Nuts in the community of Two saws , 

municipality of Serra Branca - PB , while the specific objectives are : To know the 

applicability of self-management in the Unit Beneficiadora Cashew Nuts in Sierra White / PB 

; Check Unit Beneficiadora Cashew Nuts viability for cooperation and local development ; 

Identify how Economics Unit produces Beneficiadora Cashew Nuts has generated Solidarity 

and Social Emancipation of its members and observe whether the goods produced in the Unit 

Beneficiadora Cashew Nuts are a good economic viability . Therefore, observing the self-

management, solidarity, and cooperation existential economic dimension in that community 

has been presented as alternatives changes to ensure the survival of local families facing 

exclusion capitalist today. Since that association has provided services, solved social 

problems, potential site developed and transformed the community. The structure of this study 

was qualitative, descriptive; a structured questionnaire applied to the sample of nine (09) 

members (as) as well as direct observation and informal conversations. With regard to 

treatment of the data, use the analysis of Bardin (1997). As a result, we find the characteristics 

of the Solidarity Economy: cooperation, solidarity, self-management and economic viability 

are pretty well defined and practiced by members of the Community Association Site Two 

Saws - Processing Unit Cashew Nuts. Consequently, the leftovers (profits) acquired by 

members of that unit has given them a better life. In this respect, we realize that there is 

already a local development in that community. For this, we realize that this work is very 

important in the social and academic. In social because it is necessary that we change the 

ways of production and consumption with a view that we need sustainable practices, in the 

academic sense because we were sure that it is possible a new type of economy based on 

equality and respect for others. Certainly learned these concepts in solidarity, leaving us now 

put them into practice, so that we can have a local development, social emancipation and a 

less unjust society. 

Keywords: Popular Solidarity Economy. Local Development. Social Emancipation. 
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1 INTRODUCAO 

Diante das exclusoes sociais existentes na atual sociedade capitalista as associacoes 

tem se apresentado como uma solucao de enfrentamento as desigualdades para a promocao do 

desenvolvimento local. Partindo disso, o nosso problema de pesquisa sera observar quais as 

caracteristicas da Eeonomia Solidaria presentes na Associacao de Produtores de Castanhas de 

Caju em Serra Branca/PB. Especificando a Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju, 

visto que nessa mesma associacao funcionam outras unidades de beneficiamentos. Associacao 

esta, que flea localizada no Sitio Duas Serras. 

Para tanto, decidimos o nosso objetivo geral como: identificar e analisar as 

caracteristicas da Eeonomia Solidaria presentes na Associacao de Produtores de Castanhas de 

Caju em Serra Branca/PB. 

Para que este objetivo geral fosse possivel ser aplicado, elencamos alguns objetivos 

especificos, tais como: Conhecer a aplicabilidade da autogestao na Unidade Beneficiadora de 

Castanhas de Caju em Serra Branca/PB; Verificar na Unidade Beneficiadora de Castanhas de 

Caju a viabilidade para a cooperacao e o desenvolvimento local; Identificar como a Eeonomia 

produzida pela Unidade Beneficiadora de Castanhas de Caju tem gerado Solidariedade e 

Emaneipacao Social de seus associados; Observar se os bens produzidos na Unidade 

Beneficiadora de Castanhas de Caju tem uma boa viabilidade economica. 

No tocante a escolha do tema para este trabalho, o nosso interesse em pesquisar tal 

tematica, enquanto municipe, adveio de inquietacoes no que concerne a existencia de 

associacoes comunitarias no municipio de Serra Branca/PB. Percebiamos que havia, em 

municipios vizinhos, associacoes organizadas as quais buscavam objetivos comuns para um 

melhor desenvolvimento economico de suas localidades. No entanto, no referido municipio, 

nao tinhamos o conhecimento sobre a existencia de associacoes comunitarias, bem como 

estudos sobre estas praticas de funcionamentos associativos. 

Enquanto pesquisador e de suma importancia que analisemos, em especial e 

primeiramente a comunidade na qual estamos inseridos, como o ser humano esta conservando 

o meio ambiente diante das necessidades para sua propria existencia, visto que no mundo 

atual para que seja praticada qualquer atividade humana carece da utilizacao dos recursos 

naturais. Por outro lado, o ser humano nao e possivel viver sem consumir, mas e 

imprescindivel saber consumir de maneira sustentavel. E tanto que Mattar (2008) destaca que 

esta sendo necessario um mundo que tenha tres qualidades: ser economicamente viavel, 

ambientalmente sustentavel e socialmente justo. 
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Portanto, cabe-nos refletir sobre as praticas desse modelo economico-solidario, pois 

Singer (2002) diz que "'a unica maneira de aprender a construir a Eeonomia Solidaria e 

praticando-a". 

Ja enquanto aluno concluinte do Curso de Especializacao em EJA com Enfase em 

Eeonomia Solidaria faz-se necessario observarmos como os prmcipios da cooperacao. da 

autogestao. da solidariedade, do desenvolvimento local e da emaneipacao social estao 

ocorrendo e sendo tratados em nosso meio. Visto que, sao imprescindiveis para termos uma 

comunidade menos injusta. Por outro lado, para que reconhecamos as necessidades dessas 

novas praticas educacionais as quais enfatizam as "questoes ambientais" e precise que 

sejamos reflexivos, criticos, desejosos de mudancas para todos, sabedores de direitos e 

deveres, capazes de buscar melhorias aos nossos semelhantes e formadores de nossa propria 

historia. Portanto, sermos "alfabetizados no sentido do letramento" como destacava Freire 

(1993). 

O nosso trabalho de pesquisa esta estruturado em 03 capitulos. No primeiro, tratamos 

de apresentar a Eeonomia Solidaria e suas devidas caracteristicas como sendo uma eeonomia 

mais igualitaria. 

No segundo, por onde direcionamos o nosso trabalho para conseguirmos os nossos 

objetivos de estudo? Destacamos a metodologia, o tipo de pesquisa qualitativa; a 

caracterizacao da associacao estudada; conhecimento da historia da Unidade de 

Beneficiamento de Castanhas de Duas Serras e das pessoas que participaram da nossa 

pesquisa. Por fim, no terceiro capitulo, apresentamos os dados e suas respectivas analises. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 A ECONOMIA SOLIDARIA, O DESENVOLVIMENTO LOCAL E A 

EMANC IP AC AO SOCIAL 

Neste capitulo abordaremos as definicoes citadas, compreendidas e analisadas no 

percurso de nossa pesquisa. Tais como: O que e Eeonomia Solidaria? Quais suas 

caracteristicas fundamentals? O que e desenvolvimento local e emaneipacao social? 

Diante das muitas definicoes que ha para Eeonomia Solidaria enfatizaremos que o 

termo Eeonomia Solidaria surgiu no Brasil em meados dos anos 1990, atraves das ideias de 

Paul Singer: doutor em desenvolvimento economico e principal especialista da Eeonomia 

Solidaria no Brasil. 

De acordo com Singer (2002) a "Eeonomia Solidaria e uma iniciativa para se alcancar 

o sonho historico da criacao de uma sociedade livre, menos desigual e sem pobreza". Assim 

sendo, este referido autor aponta a Eeonomia Solidaria como uma saida para se buscar uma 

sociedade mais humana, igualitaria, na qual as pessoas sejam valorizadas, em especial, no seu 

meio de producao. 

Em se tratando e fazendo uma relacao com o que diz Singer (2002) quanto a busca de 

uma sociedade menos desigual, Arruda (2001) nos destaca a Eeonomia Solidaria como uma 

oportunidade de se viver em uma sociedade globalizada, entretanto com sentidos de 

humanizacao, novos costumes e um maior "afastamento das correntes capitalistas". Desta 

maneira nos fala Arruda (2001): 

A Eeonomia Solidaria constitui o fundamento de uma globalizacao humanizadora, 

de um desenvolvimento sustentavel, socialmente justo e voltado para a satisfacao 

racional das necessidades de cada um e de todos os cidadaos da Terra seguindo um 

caminho intergeracional de desenvolvimento sustentavel na qualidade de sua vida 

(ARRUDA, 2001). 

Fazendo-nos por assim entender que a Eeonomia Solidaria nao tem como objetivo, e 

nem seria possivel extinguir o Capitalismo, e tanto que Singer opina que seria bom que os 

sistemas convivessem harmoniosamente. 

Ja para Tiriba (2001, p. 87): "A Eeonomia Solidaria e o conjunto de atividades 

economicas e praticas sociais desenvolvidas pelos setores populares, no sentido de garantir a 

reproducao ampliada da vida". Conforme a Lia Tiriba, a Eeonomia Solidaria vai alem do 

simples termo (juntar bens), pois e preciso se pensar e efetuar determinadas praticas sociais, 
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para que de fato possa ocorrer a solidariedade, pois segundo a Lia Tiriba o foco de uma nova 

forma de produzir e a busca da "solidariedade", porque a eeonomia ja existe, e por sinal muito 

forte, na visao capitalista. 

Outra definicao interessante e a de Nunes (1997) quando este espanhol nos diz que: "a 

Eeonomia Solidaria nao necessita esperar pela tomada do poder politico para que os avancos 

acontecam - ela mesma e parte da tomada do poder politico [...]". Compreendemos dois 

pontos interessantes com a citacao deste Dr. Em Eeonomia Politica pela Universidade de 

Paris. O primeiro, e que a Eeonomia Solidaria nao precisa "destruir" a eeonomia capitalista 

para que possa existir. O segundo ponto, e que a Eeonomia Solidaria so pode existir mais 

amplamente, se forem postas em praticas novas formas de pensar nos sentidos: humano, 

social, politico, economico, ecologico e sustentavel. 

Partimos do pressuposto que a Eeonomia Solidaria tem como principio fundamental a 

busca de uma transformacao social, faz-se necessario percebermos as seguintes caracteristicas 

fundamentals da Eeonomia Solidaria: a autogestao, a cooperacao, a solidariedade e a 

dimensao economica. Tendo em vista que a partir das praticas destas mencionadas 

caracteristicas centrais da Eeonomia Solidaria, podemos observar um desenvolvimento local e 

consequentemente uma emaneipacao social. 

Nas palavras de Singer (2002), a autogestao e a essencial das caracteristicas de uma 

Eeonomia Solidaria, pois e a que mais se diferencia do sistema capitalista. Para Singer, a 

cooperacao, a viabilidade economica e ate a solidariedade, embora na visao de "ajuda" (ajude-

me para que eu possa te ajudar e lucrarmos juntos), mas todas estas caracteristicas podem ser 

encontradas na eeonomia capitalista, porem a autogestao e propria da Eeonomia Solidaria. A 

autogestao e uma caracteristica tao particular da Eeonomia Solidaria, que e indicada tambem 

por Motta (2001), como aquela que pode denunciar as alienacoes trazidas ou ocasionadas pelo 

sistema capitalista moderno. 

Neste sentido Motta (2001) ressalta: "Enquanto as ideologias do poder procuram 

ocultar as multiplas alienacoes do homem moderno, a proposta autogestionaria surge como 

denuncia, como possibilidade real e radical de transformacao social". Este referido autor nos 

alerta para uma questao muito importante: as ideias capitalistas so poderao atuar quando nao 

houver a autogestao. E a autogestao que possui uma possibilidade concreta para a ocorrencia 

de uma transformacao social. 

Outra contribuicao a esse respeito, que solidifica ainda mais a ideia que nao ha uma 

Eeonomia Solidaria efetiva, sem a autogestao, e dada pelo Ministerio do Trabalho e do 



14 

Emprego (MTE, 2004), o qual reafirma que nao ha Eeonomia Solidaria sem autogestao e nem 

ha autogestao sem a Eeonomia Solidaria, ambas se complementam. 

Percebemos que na Associacao de Duas Serras - enfatizando a Unidade de 

Beneficiamento - ha uma autogestao, pois nao se tem a imagem de "patrao" e os socios tem 

igualdades nas escolhas, nas opinioes, na administracao e nas condicoes oferecidas para se 

conseguir um desenvolvimento local e coletivo. 

Desta maneira, a associacao - a Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju -

esta sendo a alternativa para se buscar uma sociedade mais igualitaria, visando um 

desenvolvimento local, bem como dos associados, assim como uma alternativa para se chegar 

cada vez mais a uma transformacao social. 

Nesse caso, o associativismo - representado no nosso trabalho pela Unidade de 

Beneficiamento - esta conforme diz a Rede de Cooperacao para a Sustentabilidade 

(CATALISA) como sendo "um conjunto de iniciativas inspiradas por novos valores culturais 

que colocam o ser humano como sujeito e finalidade da atividade economica, em vez da 

acumulacao de capital." Notamos claramente a satisfacao daqueles sitiantes por fazerem parte 

da Unidade Beneficiadora. Alegando sempre que foi a partir desta associacao que tiveram 

uma vida melhor: tanto no sentido de buscarem seus direitos sociais; quanto na vida em sua 

comunidade (Sitio Duas Serras), porque conseguiram um orelhao, barragens, pocos tubulares, 

outras unidades de beneficiamentos, alem de aumentar sua renda financeira. 

A autora Rossi (2008) faz uma boa relacao com esta questao que acabamos de 

comentar sobre as conquistas, tanto particulates quanto grupais, que ocorreram na 

comunidade que pesquisamos quando a referida autora (2008) diz que: "Tratar de 

cooperativismo e tratar de cooperacao, e tratar da natureza das relacoes que os homens 

estabelecem entre si para alcancar um objetivo comum" 

A cooperacao que e a segunda caracteristica da Eeonomia Solidaria por nos tratada, 

desde sua etimologia significa "trabalhar juntos". Este trabalhar em conjunto deve ser muito 

bem entendido e praticado, pois quando este trabalho busca objetivos comuns e o bem estar 

de todos, como e destacado por Rossi, certamente esta cooperacao esta indo contraria aos 

preceitos capitalistas que sao: o individualismo e o lucro. 

Para Rossi (2008) a cooperacao deve ser entendida como uma solucao contra a 

problematica social, mediante uma sociedade tao desigual, individualista e que pensa 

"apenas" nos lucres. A cooperacao deve ser entendida conforme o dito popular: "a uniao faz a 

forca". Havendo cooperacao, existem maiores possibilidades para as resolucoes dos 

problemas sociais, pois ha a soma de contribuicoes dos membros. 
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Esta "forca e esta uniao" existindo iremos ter uma sociedade cooperativa que e 

defendida por Pereira (2003, p. 7) como sendo uma "[...] sociedade de pessoas, com forma e 

natureza proprias, de natureza civil, nao sujeitas a falencia, constituidas para prestar servicos 

aos seus associados". Assim sendo, conforme a mencionada autora a cooperacao e tao 

fundamental para um grupo de pessoas que almejam conquistas coletivas, que quando ocorre 

de fato este "querer total", a falencia nao ocorrera. 

Conforme observamos a Unidade Beneficiadora de Castanhas de Caju, ha uma 

cooperacao devida. Todos aqueles socios buscam objetivos e desenvolvimento coletivos. Esta 

coletividade que e enfatizada tambem pelo Ministerio do Trabalho e do Emprego, quando este 

orgao federal destaca: Cooperacao como a "existencia de interesses e objetivos comuns, a 

uniao dos esforcos e capacidades, a propriedade coletiva de bens, a partilha dos resultados e a 

responsabilidade solidaria". 

Mostrando-nos que a cooperacao alem da partilha igual de tudo que se conquista, deve 

haver tambem uma responsabilidade solidaria. 

Quando tratamos na questao de solidariedade, imaginamos a principio o conceito de 

"querer ajudar a alguem que esta com alguma dificuldade, seja alimentar, financeira...", 

entretanto para Tiriba (2001, p. 93) a concepcao de solidariedade que deve haver na 

Eeonomia Solidaria nao e esta. Para a Lia Tiriba a solidariedade deve ser uma caracteristica 

indispensavel para a Eeonomia Solidaria, assim deve ser entendida como algo que se 

"necessita, carece, nao pode faltar num processo de trabalho. Desta maneira nos diz Tiriba 

(2001): 

A solidariedade somente pode se tornar um valor real na medida em que ela se 

incorpore na propria organizacao do trabalho. Assim, o objetivo da educacao 

popular nao e que os trabalhadores associados apenas assimilem, de forma abstrata, 

os pressupostos filosoficos e politicos de uma nova cultura do trabalho ou de uma 

eeonomia que se pretenda solidaria (TIRIBA, 2001, p. 93). 

A mencionada autora enfatiza que a solidariedade so sera entendida no sentido de 

uma necessidade na Eeonomia Solidaria, se ela (solidariedade) estiver incorporada na 

organizacao do trabalho. Dai, Tiriba (2001) relaciona a solidariedade com a importancia da 

educacao popular. Fazendo-nos entender que: para que se entenda a solidariedade dentro do 

processo trabalhista, e preciso que os trabalhadores sejam levados a pensar, refletir, analisar 

criticamente e pensar com sua propria mente - como destacava o Paulo Freire na Educacao 

Popular - e nao apenas assimilem as ideias do que vem a ser solidariedade, porque se os 

trabalhadores apenas assimilarem o sentido de solidariedade e nao pratica-lo dentro do seu 
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trabalho, nada valera para sua vida e nao sera de fato praticada (solidariedade), porque o 

trabalhador dara sempre importancias ao seu trabalho, seja ele solidario ou nao. 

Razeto (1993) vem complementer e deixar bem esclarecida esta questao da 

solidariedade (somente no sentido de se "ter bondade para ajudar ao outro") quando diz: 

"Sabe-se que nenhuma eeonomia se torna solidaria apenas porque homens e mulheres se 

tornam "bons" ou "conscientes", mas fundamentalmente quando o trabalho se torna a 

categoria que orienta todo o processo de trabalho". 

Em outras palavras Razeto (1993) diz-nos que a solidariedade so sera praticada se 

estiver dentro do processo de trabalho. Significando assim, uma maneira de empenho 

particular, mas com esta minha doacao, crescemos todos nos, constituintes de um grupo. 

Mas ainda na discussao sobre a solidariedade, a qual e a terceira caracteristica da 

Eeonomia Solidaria elencada neste trabalho, o Ministerio do Trabalho e do Emprego (2004) 

vem nos acrescentar que a solidariedade existencial na Eeonomia Solidaria deve atender ainda 

algumas dimensoes, para que assim possa ser nomeada "solidariedade". Tais como: 

Na justa distribuicao dos resultados alcancados; nas oportunidades que levam ao 

desenvolvimento de capacidades e da melhoria das condicoes de vida dos 

participantes; no compromisso com um meio ambiente saudavel; nas relac5es que se 

estabelecem com a comunidade local; na participacao ativa nos processos de 

desenvolvimento sustentavel de base territorial, regional e nacional; nas relacdes 

com os outros movimentos sociais e populares de carater emancipatorio; na 

preocupacao com o bem estar dos trabalhadores e consumidores; e no respeito aos 

direitos dos trabalhadores e trabalhadoraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ô RASIL, 2004). 

Conforme este orgao federal a solidariedade e entendida no sentido amplo, como nos 

desperta Tiriba (2001). Ela, (solidariedade), precisa atender a uma distribuicao justa; oferecer 

e trazer melhorias de vida a populacao; ter compromissos com um meio ambiente sustentavel 

(local regional e global), e saudavel; ter responsabilidade com o bem estar dos produtores e 

dos consumidores; e valorizar os direitos humanos. 

Durante o periodo de pesquisa na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju 

no Sitio Duas Serras, percebemos que os membros praticam a solidariedade, porque as 

distribuicoes sao iguais para todos: dos bens adquiridos e das atribuicoes dentro da Unidade; 

nas condicoes que cada um tem para se desenvolver; nas preocupacoes com o bem estar dos 

proprios trabalhadores e dos consumidores de seus produtos; e no respeito aos direitos de cada 

um deles. Cada qual sabe o que tem que fazer e em qual momento. Ajudam-se para o 

crescimento proprio e proporcionalmente do seu trabalho. 
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Inegavelmente, vivemos em uma sociedade capitalista e consumista. E bem verdade 

que podemos pensar num capital e num consumo menos "destrutivos", entretanto, 

necessitamos de ambos para sobreviver conforme nossas realidades. Assim sendo, seja na 

Eeonomia capitalista ou na Eeonomia Solidaria, faz-se necessario a viabilidade economica. 

De acordo com Cruz (2004): seja na Eeonomia Solidaria ou na Eeonomia Capitalista, 

faz-se necessario que os bens produzidos sejam aceitos no mercado, para que a partir da 

venda/distribuicao os grupos associativos possam ter determinadas rendas e tenham 

possibilidades de continuarem o processo produtivo. Tendo em vista que, sendo lucro, na 

visao capitalista, ou sobra na visao solidaria, e impossivel produzir sem haver uma boa 

viabilidade economica, porque os socios necessitam de rendas (sobras) financeiras para seus 

proprios sustentos; dos seus dependentes familiares e para continuar o processo de trabalho: 

A viabilidade economica - tambem e consensual que as iniciativas devem viabilizar-

se economicamente, garantindo trabalho e renda para seus participes, e que isto -

por enquanto, pelo menos - se faz em meio as regras do mercado capitalista, 

inapelavelmente (CRUZ, 2004). 

Para Cruz (2004), a viabilidade economica e indispensavel para qualquer modelo de 

eeonomia, pois ela e que vai dar sustentos financeiros para que haja continuidade no processo 

de trabalho. 

Em conformidade com a nossa pesquisa, percebemos claramente esta importancia da 

viabilidade na Unidade de Beneficiamento que pesquisamos, pois com a venda dos produtos, 

ha as sobras (denominadas de lucro no sistema capitalista), uma parte e retirada para cada 

membro que participou no processo do trabalho; outra parte e para pagar as despesas 

adquiridas durante a producao e o restante deve ser depositado numa conta bancaria da 

Unidade Beneficiadora para "alimentar o capital de giro", porque e com ele (capital de giro) 

que novas materias-primas serao adquiridas para continuar o processo de trabalho. 

Diante de tantas opressoes e desigualdades causadas pelo capitalismo, a Eeonomia 

Solidaria se apresenta como uma saida para amenizar as irregularidades existentes na 

sociedade. 

A medida que ha uma eeonomia baseada no respeito ao outro e na busca por objetivos 

comuns, pode haver um desenvolvimento local. 

Coelho da Silva e Fernandes da Costa (2006) destacam que: 

A palavra local, nao se refere a pequeno, diminuicao ou reducao, mas sim a 

conotacao de alvo socioterritorial das acoes, e passa assim, a ser retrodefinido como 

a abrangencia do processo de desenvolvimento em curso, em geral, quando nesse 

processo e planejado (STLVA; COSTA 2006). 
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Por assim dizerem que em se tratando de desenvolvimento local, o local nao significa 

algo demarcado, repartido, desligado do territorio, entretanto e uma forma de dizer ou 

representar uma determinada area que se destaca entre as demais de seu circulo de vizinhanca, 

pois para que o "local" se desenvolva, ele precisa do territorio, do amplo. 

Tendo em vista que "desenvolvimento" para Coelho da Silva e Fernandes da Costa 

(2006) deve atender a tres aspectos: humano, social e sustentavel. Ja que segundo estes dois 

autores, o desenvolvimento humano acontece quando ha melhorias na vida das pessoas; o 

desenvolvimento social quando ha melhorias na vida de todas as pessoas e o desenvolvimento 

sustentavel, quando ha melhorias de vida das pessoas que estao vivas hoje e das que viverao 

amanha. 

O primeiro faz parte da acao de cada pessoa. E necessario, porque o desenvolvimento 

so sera util e verdadeiro se atender as demandas humanas partindo do local para o global. 

O segundo processo diz respeito ao social, pois com um desenvolvimento humano, o 

social pode e deve tambem avancar. 

O terceiro refere-se ao sustentavel, tendo em vista que os desenvolvimentos humano e 

social so serao capazes de existir se baseados no sustentavel. 

Cabendo-nos assim, desenvolver-se primeiro enquanto pessoa pra depois ter 

possibilidades de ascender socialmente, e finalmente, pensar e planejar o presente com o 

futuro, que o desenvolvimento sustentavel. 

Relacionando-se com esta visao de Silva e Costa (2006) sobre o desenvolvimento 

local atender os setores: humano, o social e o sustentavel, Franco (2001, p. 85) chama-o de 

desenvolvimento local integrado e sustentavel o qual objetiva nao somente proporcionar o 

minimo, o basico para as familias locais, pelo contrario, busca melhoramentos na habitacao, 

no saneamento, na educacao, na mortalidade, no estado nutricional, no emprego e na renda. 

Entretanto de acordo com este mesmo Franco (2001, p. 25) e necessario que os socios 

comunitarios sejam bem criticos e reflexivos com suas acoes. Saibam de fato o que desejam e 

quais suas possibilidades de desenvolvimentos locais, se nao o "local" acaba sendo tornado, 

encoberto, "engolido" pelo global. Assim, nos diz: "Em um processo globalizado o local e 

vitima, por assim dizer, de dinamicas globais sobre as quais nao pode ter nenhum controle, 

mas em contrapartida, tambem pode influir nessa dinamica [...]". Mostrando-nos que e 

imprescindivel conhecer o meio no qual cada comunitario esta inserido. 

Nesta concepcao de Franco (2001, p. 25), da-nos a entender que o desenvolvimento 

local e muito dificil de ocorrer verdadeiramente, porque para que realmente aconteca deve ser 
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capaz de sobreviver as tendencias capitalistas ou ser capaz de sobreviver com estas 

tendencias. 

Ja de acordo com o SEBRAE o desenvolvimento territorial ou local e o primeiro passo 

para se buscar a emaneipacao social. Para isso, e preciso se identificar quais os pontos fortes 

presentes na localidade que podem ser aproveitados de maneira igualitaria, sustentavel e 

economica. Assim nos define desenvolvimento territorial: 

E a identificacao dos seus pontos fortes e vocacoes economicas para elaborar uma 

estrategia de desenvolvimento local que contribua para tornar a regiao mais 

competitiva. A abordagem territorial pode ser adotada tanto em grandes territorios 

como em pequenas comunidades (SEBRAE, 20??). 

Assim sendo, havendo de fato, um desenvolvimento local e possivel existir uma 

emaneipacao social, porque quando "o local" possui possibilidades proprias de 

desenvolvimento, este local tera tambem, forcas para crescer, libertar-se dos "lacos 

ideologicos do capitalismo exacerbado". Baseado na individualidade, na producao e no lucro 

sem levar em consideracao nenhuma condicao (fisica, social, economica...) do trabalhador. 

Quando o local consegue se desenvolver, conseguira tambem uma emaneipacao social. 

Esta "emaneipacao", para Cattani (2003), foi 

um termo que durante seculos, foi usado para se referir a situacdes individuals ou de 

pequenos grupos". Devido esta palavra (emaneipacao) ter origem do latim 

emancipare, composto por "ex", que significa: fora de, nao mais...; e mancipium, 

que significa escravo, individuo dependente (CATTANI, 2003, p. 130). 

Assim sendo, para Cattani (2003) e conforme os preceitos da Eeonomia Solidaria, o 

termo emaneipacao esta significando "liberdade concedida, adquirida ou conquistada". Tendo 

em vista que para este mesmo autor: "a emaneipacao social se manifesta nas lutas contra as 

normas arbitrarias, as hierarquias opressoras e promotoras da discriminacao e da 

desigualdade. 

Portanto, emancipar-se, na presente analise de Cattani, significa livrar-se do poder 

exercido por outros, ascender a maioridade de consciencia, capacidade de conhecer e 

reconhecer as normas sociais e morais. Neste sentido, emaneipacao social vincula-se a 

autonomia individual ou coletiva. 

Nas ideias de Thiollent (2006) e o contrario de dependencia, submissao, alienacao, 

opressao, dominacao, falta de perspectiva. Sugere um sujeito coletivo capaz de atuar com 

autonomia e liberdade e nao concessao de quern quer que seja. 
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Ja para Adams (2010, p. 45) o horizonte da emaneipacao social "e a vida libertada na 

sua integral idade". A qual so pode ser impedida pelas relacoes capitalistas de trabalho. 

Adams faz-nos lembrar que nao podemos ser libertos em parte. Ou somos libertos 

completamente ou nao podemos ser considerados seres emancipados. 

Portanto, a Eeonomia Solidaria quando realmente surge, desenvolve-se e impera numa 

sociedade, pode trazer um desenvolvimento local e este desenvolvimento local trara uma 

emaneipacao social. 
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3 METODOLOGIA: POR ONDE DIRECIONAMOS O NOSSO TRABALHO PARA 

CHEGARMOS AOS NOSSOS OBJETIVOS DE ESTUDO 

Segundo Fonseca (2002) a metodologia "e o estudo da organizacao, dos caminhos a 

serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciencia" 

Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer 

uma pesquisa cientifica. 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

Utilizamos a pesquisa do tipo descritiva, da qual Triviftos (1987) destaca que a mesma 

exige do investigador uma serie de informacoes sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de 

estudo pretende descrever os fatos e fenomenos de determinada realidade. 

Em relacao aos meios de investigacao, dirigimo-nos primeiramente a pesquisa 

bibliografica, porque buscamos conceitos, conhecimentos e opinioes em livros, revistas, 

artigos e sites, de varios autores relacionados aos temas propostos. Em seguida fomos 

observar diretamente no local. 

Segundo Fonseca (2002, p. 32), "a pesquisa bibliografica e feita a partir do 

levantamento de referencias teoricas ja analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletronicos, como livros, artigos cientificos, paginas de web sites". Desta forma, a pesquisa 

bibliografica serve-nos como ponto para fundamentar nossos conceitos conforme o que 

observamos no campo de pesquisa. 

O estudo de caso caracterizou-se porque estudamos uma entidade bem definida, uma 

unidade social (a Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju) "visando conhecer em 

profundidade o como e o porque de uma determinada situacao que se supoe ser unica em 

muitos aspectos, procurando descobrir o que ha nela de mais essencial e caracteristico" como 

diz Gil (2007, p. 54). 

Nossa pesquisa e classificada como pesquisa de campo, tendo o questionario e a 

observacao direta como principals instrumentos, pois observamos desde a localizacao do sitio 

Duas Serras, clima, habitantes, ate o desenvolvimento da Associacao Comunitaria, com 

enfoque a producao de castanha de caju e seus derivados. O local escolhido foi a Unidade de 

Beneficiamento da Castanhas de Caju, a qual faz parte da Associacao Comunitaria de Duas 

Serras, municipio de Serra Branca/PB. 
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Na nossa pesquisa atendemos tambem a analise de conteudo na concepcao de Bardin 

(2009, p. 123). Analise esta que "procura trazer ao mundo da pesquisa cientifica um concreto 

e operacional metodo de investigacao. Nem todo o material de analise e susceptivel de dar 

lugar a uma amostragem, e, nesse caso, mais vale abstermo-nos e reduzir o proprio universo". 

Assim sendo, nossa pesquisa foi executada com a observacao direta extensiva, porque 

as informacdes foram obtidas atraves das tecnicas de questionario, medidas de opiniao e 

atitudes, analise de conteudo e historia de vida. Tendo em vista que para Cunha (1982, p. 13), 

"refere-se a tecnica que, a partir de uma observagao espontanea, sao extraidas conclusoes 

utilizando o minimo de controle na obtencao dos dados observados". Portanto, observamos e 

presenciamos - atraves de pesquisa, participacao em reunioes, pesquisa de campo - como 

funciona a gestao, a cooperacao, a autogestao, a solidariedade da associacao em questao, a 

viabilidade economica e o desenvolvimento local, porem nao participamos e nem interferimos 

nos relatos observados. Fomos apenas assistentes e ouvintes. 

Utilizamos a entrevista estruturada, de acordo com Lakatos e Marconi (2001) 

"consiste em uma conversacao com o proposito de obter informacoes para uma investigacao, 

envolvendo duas ou mais pessoas, onde a informacao e obtida de forma direta atraves do 

dialogo". Estruturada, pois as perguntas que direcionamos aos membros entrevistados da 

Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju seguiam um roteiro por nos estabelecidos. 

Tendo como objetivos de nos informar o que os membros da Unidade de Beneficiamento de 

Castanhas de Caju entendiam sobre as caracteristicas da Eeonomia Solidaria, as relacoes entre 

Eeonomia Solidaria e a Educacao de Jovens e adultos, desenvolvimento local e emaneipacao 

social. 

Relacionado as questoes, foram compostas 18 questoes. Sendo 10 abertas; 08 

fechadas. Todas objetivando relacionar Eeonomia Solidaria e EJA, desenvolvimento local e 

emaneipacao social. 

Na representacao dos resultados utilizamos os quadras, os quais conforme com 

Lakatos e Marconi (2001, p. 238), "sao representacoes geometricas dos dados, evidenciando 

seus aspectos visuais de forma sintetica, clara e objetiva. Sao empregados para dar destaque a 

certas relacoes significativas". Desta maneira, os quadras foram utilizados para esclarecer as 

analises obtidas sobre toda a nossa pesquisa. 

Tendo como as questoes citadas nos quadras: identificar os dados pessoais: nome, 

idade, naturalidade, sexo, grau de escolaridade, estado civil e profissao. Alem de levantar 

analises sobre a participacao dos membros, a gestao da associacao; a producao e a venda 

ocorridas na associacao; a distribuicao e a aplicacao dos bens produzidos; as definicoes de 
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autogestao, cooperacao, solidariedade, desenvolvimento local emaneipacao social e as 

contribuicoes dos seus graus de escolaridade para assumirem as funcoes sociais enquanto 

membros da Unidade de Beneficiamentos de Castanha de Caju e no referente a cidadaos 

compostos por direitos e deveres na sociedade. 

3.2 CARACTERIZACAO DA ASSOCIACAO - UNIDADE BENEFICIADORA DE 

CASTANHA DE CAJU 

Duas Serras e um Sitio localizado no Estado da Paraiba, na Mesorregiao da 

Borborema, na Microrregiao do Cariri Ocidental, na direcao Noroeste do Municipio de Serra 

Branca/PB. Sitio que tem uma populacao de aproximadamente 400 habitantes. Dessa 

populacao formam-se um total de 75 familias. E desses 400 sitiantes, 117 sao associados a 

Associacao Comunitaria de Duas Serras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1: Mapa da localizacao de Serra Branca/PB 

Fonte: Google 

Tal associacao existe desde 17 de julho de 1997, mas foi em 2002, que passou a 

funcionar a Unidade Beneficiadora de Castanhas de Caju - a qual conta atualmente com 21 

pessoas socias. 

Faz-se necessario clarificar que na Associacao de Duas Serras, pesquisamos somente a 

"Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju", tendo em vista que essa associacao 

desenvolve outros projetos sociais a partir de outras unidades la existentes como: a casa do 

mel, a casa da apicultura e a casa da avicultura. 
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Figura 2: Unidade Beneficiadora de Castanhas de Caju 

Fonte: Arquivo pessoal 

O sitio Duas Serras tem Clima semiarido e um solo muito arenoso. Sua localidade esta 

fixada entre serras, dai o nome Duas Serras. Apesar do distanciamento das cidades 

caririzeiras, ha grandes potenciais para se ter um desenvolvimento local, e, consequentemente 

uma emaneipacao social daquele povo, dentre as potencialidades locais, os socios perceberam 

que naquela comunidade havia uma enorme quantidade de Cajueiros, sendo assim, formaram 

uma Unidade Beneficiadora de Castanhas de Caju e passaram a produzir mercadorias 

derivadas dessa materia-prima. 

Os associados conseguiram, atraves de projetos federals do Ministerio do 

Desenvolvimento Agrario (MDA); do Programa de Inclusao do Governo Federal Coordenado 

pelo Ministerio das Comunicacoes (GESAC); apoios educativos e tecnicos das Copias e 

Impressoes Digitals Ltda. (COPAGEL); da Central Unica dos Trabalhadores (CUT) e dos 

Projetos de D. Helder Camara para a profissionalizacao e capacitacao dos socios para praticas 

produtivas na busca de oferecer uma boa qualidade alimenticia que supram as exigencias e 

necessidades atuais de mercado. Tendo em vista que Tiriba (2001) destaca a importancia dos 

trabalhadores associados terem os conhecimentos formais e fundamentals para sua producao: 

E indiscutivel que os trabalhadores associados na producao precisam dominar as 

operacoes basicas para fazer as contas, avaliar qual e a atual situacao economica e 

projetar as metas de producao e comercializacao que garantam a remuneracao de 

seus integrantes e a manutencao da propria unidade economica. Alem de calcular 

matematicamente, tambem necessitam de formacao politica para definir quais os 

tipos de investimentos que serao necessarios para isso (TIRIBA 2001, p. 91). 

Tiriba (2001) nos diz claramente nesta citacao que os associados precisam dos 

conhecimentos academicos basicos para que estas pessoas se sintam "libertas" no seu meio de 
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producao. Entretanto, no convivio pratico com os seus semelhantes, os conhecimentos mais 

amplos, a partir dos iniciais, serao alcancados. Tiriba (2001, p. 93) nos destaca que: "Sem 

diivida, os processos produtivos e, especialmente, as experiencias de producao associada 

constituem-se como uma "escola" de formacao de trabalhadores". Tiriba (2001, p. 93), esta 

esclarecendo-nos que a propria associacao proporciona saberes formais aos seus membros, 

visto que sao ensinamentos direcionados por orgaos federais e sistemicos com a finalidade de 

formar pessoas conscientes de seus direitos e deveres. 

Neste sentido, a Lia Tiriba esta fazendo atraves desta citacao, uma ligacao pertinente 

que ha entre a concepcao de educacao das associacoes e os conceitos de educacao presentes 

na escola. Como tambem, esclarece que quando alguem e um membro de uma associacao, 

este ja recebe uma educacao formalizada. Isto porque a propria associacao e uma instituicao 

formal, assim como e a escola. 

Portanto, a associacao a qual neste nosso trabalho e a representante da Eeonomia 

Solidaria esta intrinsecamente ligada a educacao. Especialmente ligada a Educacao de Jovens 

e Adultos, tendo em vista que os membros participantes desta sao todos fora de faixa etaria 

conforme os conceitos do ensino normal: alunos com 15 anos de idade que ainda nao 

concluiram o Ensino Fundamental ou com 18 anos que nao concluiram o Ensino Medio, 

deverao ser matriculados e estudantes da EJA. 

De acordo com a LDB 9.394/96, Art. 37. "A educacao de jovens e adultos sera 

destinada aqueles que nao tiveram acesso ou Continuidade de estudos no ensino fundamental 

e medio na idade propria". 

Concluindo o que e proposto neste Curso de Espeeializacao: Procurar sempre 

relacionar a Eeonomia Solidaria com a educacao de Jovens e Adultos. 
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3.3 A UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHAS DE CAJU: SUA HISTORIA 

E SEUS ASSOCIADOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Tudo comecou no ano de 2006 quando um engenheiro agronomo chamado Joao 

Barbosa - que na epoca residia no Sitio Ligeiro de Serra Branca e trabalhava na Empresa de 

Assistencia Tecnica e Extensao Rural (EMATER) como mobilizador municipal de projetos do 

referido municipio. Atualmente e funcionario do Banco do Nordeste - foi a uma reuniao 

comunitaria da Associacao no Sitio Duas Serras e propos ao Sr. Manoel Lameu Neto, 

conhecido em sua comunidade como Cine, o qual era o presidente da Associacao naquela 

epoca, a fundacao de uma Unidade Beneficiadora de Castanhas de Caju, objetivando o 

aproveitamento dos cajus e das castanhas que existiam no local. Os associados aceitaram a 

implantacao. 

Mais tarde, veio um tecnico/consultor do Rio Grande do Norte, o Sr. Jose Inacio, que 

enxergou uma grande possibilidade de crescimento na Unidade Beneficiadora e propos ao Sr. 

Cine: "plante mais uma hectare de cajueiro para voce tirar uma experiencia". O Sr. Cine 

aceitou a proposta e plantou 15 hectares de "mudas" de cajueiros, segundo ele somaram em 

torno de 500 pes de cajueiros, porque os plantou na medida de 15 X 15 metros. 

Daquele momento em diante, a comunidade se fortaleceu cada vez mais, pois j a existia 

um grande potencial dessa materia-prima (cajus e castanhas) naquela regiao. Havendo ainda 

um acrescimo relevante para a estruturacao e bom funcionamento da Beneficiadora de 

Castanhas que foi o aumento dos plantios de cajueiros por parte dos moradores da localidade. 

Assim nos falou o atual Presidente: "Antes de comecarmos, as familias possuiam tres ou 

quatro cajueiros. Atualmente, a media e de dez pes por propriedade". Tendo o quilo da 

castanha vendido por R$ 16,00 e comercializado em saquinhos de 50g e 500g, nas versoes 

torrada com sal e in natura. 

Em 2009, atraves de uma parceria com a Fundacao Elo, a associacao conseguiu um 

capital de giro de R$ 22 mil para a construcao de uma Unidade de Beneficiamento de 

Castanha de Caju. A unidade era um sonho antigo de todos os associados que perceberam o 

potencial que a regiao oferecia, alem da amplitude que o projeto poderia alcancar, 

estimulando produtores da regiao e gerando emprego na propria regiao. Alem da construcao 

da unidade de beneficiamento e da instalacao do maquinario, uma equipe de associados fez 

intercambios e capacitacoes, atraves de parcerias com o Servico Brasileiro de Apoio as Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE-PB); com a Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao 

Rural (EMATER-PB) e com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). 
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Hoje, a associacao emprega 21 funcionarios e envolve mais de 100 produtores da regiao, 

beneficiando cerca de 75 familias. 

Percebemos que durante o periodo de observacao do trabalho daqueles socios, ha para 

o processamento dos produtos varias etapas. Tais como: o colhimento das castanhas nos 

cajueiros; separacao dessas castanhas para serem assadas; despeliculagem das castanhas; 

selecao das castanhas de acordo com os quebradilhos; preenchimento produto em saquinhos 

plasticos para ser posto nos centres comerciais (castanha in natura); castanha achocolatada; 

castanha caramelizada, castanha doce e castanha salgada), alem de fabricacao de outros 

produtos com as castanhas muito quebradas durante a despeliculagem. Tais como: fuba, 

farinha, cocada, doce, enfim, sao feitos 21 comidas utilizando cajus e castanhas. 

No decorrer do ciclo da pesquisa, pudemos observar que havia aqueles membros mais 

comunicativos, criticos e atenciosos. Desta maneira, dos 21 socios que formam aquela 

Unidade Beneficiadora de Castanhas, escolhemos 09 representantes: um de cada familia 

(homens e mulheres) para fazerem parte de nossa pesquisa. Deste total ha 05 homens e 04 

mulheres. Tendo uma renda de R$ 213,00 por familia. 

Faz-se necessario esclarecer que entrevistamos o 1° presidente da associacao; o atual 

presidente, o vice-presidente, a tesoureira, o vice-tesoureiro, a secretaria, o cozedor das 

castanhas e duas membros (as quais no proximo capitulo as trataremos de la membro e 2a 

membro). 
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4 APRESENTACAO E ANALISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Objetivamos nesta parte do nosso trabalho, analisar os resultados da pesquisa feita na 

Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju, situada no Sitio Duas, municipio de Serra 

Branca/PB. 

As nossas analises serao feitas em dois momentos: No primeiro faremos as variacoes 

descritivas: apresentacao do perfil dos participantes da pesquisa (sexo, faixa etaria, grau de 

escolaridade, naturalidade e profissao), como tambem as variacoes analiticas: Participacao em 

cursos de formacao; o funcionamento da gestao da associacao; a producao e a venda dos bens 

produzidos; a distribuicao e a aplicacao da renda na associacao; definicao de autogestao e 

cooperacao na visao dos associados; o desenvolvimento local na visao dos associados; o 

entendimento de solidariedade enquanto caracteristica da Eeonomia Solidaria; contribuicoes 

do processo de escolarizacao para atuar na associacao. 

Conforme pesquisamos, no total de 21 pessoas que compoem a Unidade de 

Beneficiamento de Castanhas de Caju, a entrevista foi aplicada para 09 pessoas. Destas 

pessoas 05 sao homens (o primeiro Presidente, o atual Presidente, o vice-presidente, o vice 

tesoureiro e o Cozedor das Castanhas) e 04 sao mulheres (a Secretaria, a Tesoureira, a la e a 

2" membros), porque escolhemos as pessoas mais assiduas nas reunioes e mais participativas 

nas discussoes. Como tambem, procuramos conversar com os membros que orientam nas 

questoes burocraticas: Presidente, Vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro e secretario. 

Embora que no numero geral haja 12 mulheres e 09 homens. 

Na sequencia apresentaremos um quadro representative da faixa etaria dos 

participantes da pesquisa. 

Quadro 1 - Faixa etaria dos participantes da pesquisa 

IDADE Q U A N TI D A D E DE PARTICIPANTES 

Entre 20 e 30 anos 02 

Entre 31 e 40 anos 03 

Entre 41 e 50 anos 02 

Entre 60 e 70 anos 02 
Quadro 1: Faixa etaria dos participantes da pesquisa 

Fonte: Dados coletados na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras, Serra 

Branca-PB 

Neste quadro 1, podemos observar que a media de idade e de 42 anos, assim sendo, 

da-nos a entender que as pessoas que compoem esta associacao sao pessoas que estudaram ou 



29 

estudam na Educacao de Jovens e Adultos, pois isso e assegurado segundo a LDB n° 

9.394/96, no artigo 37. 

Em seguida mostraremos o grau de escolaridade dos participantes da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2 - Grau de escolaridade dos participantes da pesquisa 

SUJEITOS GRAU DE ESCOLARIDADE 

Atual Presidente da associacao Ensino Medio completo 

1° Presidente da associacao 5°ano 

0 vice-presidente 8°ano 

A tesoureira 7°ano 

Vice-tesoureiro 5°ano 

A secretaria 7°ano 

0 cozedor das castanhas 3°ano 

la membro 5°ano 

2a membro 7°ano 
Quadro 2: Grau de escolaridade dos participantes da pesquisa 

Fonte: Dados coletados na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras, Serra 

Branca-PB 

Percebemos que apenas o atual presidente concluiu a Educacao Basica (o Ensino 

Medio); os demais membros nao concluiram nem o ensino fundamental. Entretanto, e 

importante esclarecer: o presidente concluiu na EJA e a tesoureira continua estudando 

tambem na EJA. Fazendo-nos entender, que a Unidade de Beneficiamento pesquisada sempre 

vai ter uma ligacao com a educacao escolar, porque a faixa etaria dos seus membros, leva-os a 

estudarem na EJA. 

No proximo quadro iremos ver a naturalidade dos participantes da pesquisa. 

Quadro 3 - A naturalidade dos participantes da pesquisa 

QUANTIDADE DE MEMBROS LUGAR ONDE NASCERAM 

08 Serra Branca 

01 Sume 
Quadro 3: A naturalidade dos participantes da pesquisa 

Fonte: Dados coletados na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras, Serra 

Branca-PB 

Podemos destacar que a nossa pesquisa pode relatar que a enorme maioria dos 

associados e natural do municipio de Serra Branca. Dos 21 associados, 19 sao de Serra 

Branca. Destacamos a importancia de conhecer sua localidade e as suas potencialidades la 
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existentes, pois a enorme maioria dos associados reside no Sitio Duas Serras desde a infancia. 

Na nossa pesquisa somente a 2a membro e de Sume. 

Em seguida teremos a apresentacao das profissoes dos participantes da pesquisa. Alem 

de agricultores, assumem outras profissoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 4 - As profissoes dos participantes da pesquisa 

SUJEITOS AGRICULTOR (A) APICULTOR PEDREIRO 

Atual Presidente da X X 

associacao 
1° Presidente da X X 

associacao 
0 vice-presidente X 

A tesoureira X 

Vice-tesoureiro X X 

A secretaria X 

0 cozedor das X X X 

castanhas 

la membro X 

2a membro X 
Quadro 4: As profissoes dos participantes da pesquisa 

Fonte: Dados coletados na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras, Serra 

Branca-PB 

Analisamos que os membros participantes da pesquisa sao todos agricultores (afinal de 

contas trabalham na Unidade Beneficiadora), mas tambem exercem outras funcoes. O 

importante e que estas outras atividades, os membros aprenderam a exerce-las fazendo cursos 

oferecidos pelos programas vindos para a associacao (podemos observar a conexao entre a 

associacao - a unidade e os cursos - a educacao formalizada). Por outro lado, e mostrada 

ainda a fragilidade da Eeonomia Solidaria, tendo em vista que e necessario os associados 

terem outras profissoes para conseguir sobreviverem financeiramente. A Eeonomia Solidaria 

esta aqui, aparecendo como uma atividade complementar. 

Em relacao ao estado civil dos membros participantes da nossa pesquisa sao todos 

casados. Pressupoe-se que tenham responsabilidades nao somente consigo, mas ha pessoas 

que necessitam deles. Geralmente, carecem trabalhar durante o dia e estudar no decorrer na 

noite. Mais um ponto que leva estes sujeitos a participarem da EJA: so poder estudar a noite e 

a idade nao se adapta ao ensino normal, porque sao pessoas que ja tem mais de 18 anos de 

idade e nao concluiram ainda o ensino medio. 
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Apresentaremos a seguir o quadro referente a participacao dos sujeitos da pesquisa em 

cursos de formacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 5 - A participacao em cursos de formacao 

SUJEITOS ASSOCIATIVISMO COOPERATIVISMO GESTAO HIGIENIZACAO POLPA 
DE 

FRUTAS 

ENTENDENDO 
OOUTRO 

1° Presid. X X X X X X 
Atual 

presid. 
X X X X X X 

Secret. X X X X X 
Tesour. X X X X X X 

Vice-tes. X X X X X X 
Vice-

pres. 
X X X X X X 

Coz De 

cast. 
X X X X X X 

1* memb. X X X X X X 

2a memb. X X X X X X 
Quadro 5: A participacao em cursos de formacao 

Fonte: Dados coletados na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras, Serra 

Branca-PB 

Todos os membros da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju do Sitio Duas 

Serras Localizado em Serra Branca-PB, os quais foram entrevistados, falaram-nos 

unanimemente que participaram de cursos para fazerem parte formadora dessa citada unidade. 

Foram cursos oferecidos pelo Projeto Dom Helder Camara, pelo SEBRAE e pela 

UFCG. Tais como: Curso sobre Associativismo, Cooperativismo, Gestao, Higienizacao, 

Polpa de Frutas e Entendendo o Outro, com os objetivos de preparar os socios para atenderem 

as demandas exigidas pela atual sociedade (bons produtos e cumprirem adequadamente com 

as funcoes cabiveis dentro da Associacao). 

Diante disso, percebemos que os associados de certa maneira "cedem" as exigencias 

capitalistas, sao obrigados a isso: prepararem-se para concorrer com o mercado capitalista. 

Tendo em vista, que e inegavel a necessidade que se tem de conseguir dinheiro, capital, bens 

para seus proprios sustentos e de seus familiares a partir dos seus trabalhos. Em relacao a isto, 

fala-nos Razeto (1993): "Sabe-se que nenhuma eeonomia se torna solidaria apenas porque 

homens e mulheres se tornam 'bons' ou 'conscientes', mas fundamentalmente quando o 

trabalho se torna a categoria que orienta todo o processo de trabalho". Segundo Razeto 

(1993), faz-se necessario que busquemos formas mais justas de producoes, entretanto e 

preciso que o trabalho seja a fonte fornecedora e mantenedora dos bens familiares e 
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financeiros. Seja no modo de producao capitalista ou solidario, o trabalho deve ser sinonimo 

de mantimento e sobrevivencia. 

Assim sendo, torna-se notavel a importancia da educacao formal para qualquer tipo de 

eeonomia, seja capitalista ou solidaria, porem o que as diferencia sao as formas de 

ensinamentos. A Eeonomia Solidaria valoriza o "ser humano" nao somente no campo 

economico, mas politico, social, cultural e especialmente, o campo ecologico. Enquanto a 

Eeonomia Capitalista valoriza o "capital". Na visao da Eeonomia Capitalista os saberes sao 

dominados e repassados com favorecimentos para a classe rica/dominante. Visto que sempre 

se valoriza a submissao e obediencia as autoridades. 

Nunca fazendo com que se reflita criticamente. 

Enquanto na Eeonomia Solidaria os saberes serao adquiridos conforme as 

necessidades, de acordo com as vivencias de cada pessoa, na medida em que se precisa para 

viver dignamente - respeitando-se e respeitando o proximo, buscando-se um desenvolvimento 

local e consequentemente uma emaneipacao social. Singer (2005, p. 16) diz-nos que "[...] a 

pratica de uma Eeonomia Solidaria exige que as pessoas que foram formadas no capitalismo 

sejam reeducadas. Essa reeducacao tem de ser coletiva, pois ela deve ser de todos os que 

efetuam em conjunto a transicao". Conforme Singer (2005) devem haver novas maneiras de 

pensar e de agir quanto as formas de producao, pois o sistema capitalista esta bastante 

impregnado em nossa sociedade exigindo-nos assim, termos novas praticas sociais, coletivas 

e solidarias a fim de buscar uma nova perspectiva economica baseada na coletividade e no 

bem comum. 

Percebemos assim, a importancia dos membros da Unidade de Beneficiamento de 

Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras sempre terem participado de cursos antes de 

ingressarem nas suas funcoes dentro do associativismo, porque necessitamos carecidamente 

de uma nova forma de producao e consumo baseada na Eeonomia Solidaria. A qual e 

entendida para a Rede de Cooperacao para a Sustentabilidade (CATALISA) como sendo "um 

conjunto de iniciativas inspiradas por novos valores culturais que colocam o ser humano 

como sujeito e finalidade da atividade economica, em vez da acumulacao de capital." 

Entendendo com a CATALISA que a Eeonomia Solidaria procura tratar os individuos de 

maneira igualitaria em todos os aspectos: sociais, economicos e politicos. Diferentemente da 

concepcao capitalista que visa o individuo como um elemento de producao. Cada um vale o 

quanto produz. 

Em seguida apresentaremos um quadro representativo do funcionamento da gestao da 

associacao, no "olhar" dos participantes da pesquisa. 
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Quadro 6 - O funcionamento da gestao da associacao 

SUJEITOS RUIM BOA REGULAR MUITO BOA 

1° Presid. X 

Atual presid. X 

Secret. X 

Tesour. X 

Vice-tes. X 

Vice-pres. X 

Cozed de cast. X 

la memb. X 

2a memb. X 
Quadro 6: O funcionamento da gestao da associacao 

Fonte: Dados coletados na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras, Serra 

Branca-PB 

Percebemos que todos os membros da Unidade de Beneficiamento estao satisfeitos 

com a gestao. Conforme o que pesquisamos quanto a gestao da Associacao Comunitaria de 

Duas Serras, em particular da Unidade Beneficiadora de Castanha de Caju, percebemos que 

aquela gestao assume papeis sociais que atendem a comunidade em varias dimensoes: na 

dimensao social, na dimensao economica, na dimensao ecologica e na dimensao 

organizacional e tecnica. 

Na dimensao social, pois busca atender a sua comunidade/membros da melhor 

maneira possivel - conversando, analisando e escolhendo o bem comum. De certa forma que 

na fala dos entrevistados isso fica bem claro quando eles nos relatam: " O Galego batalha 

muito pra arrumar e trazer as coisas pra gente". Assim, falou-nos a tesoureira da referida 

Unidade Beneficiadora. 

Na dimensao economica, porque os bens produzidos por aquela Unidade 

Beneficiadora de Castanha de Caju traz melhorias, ajudas financeiras para as melhorias de 

vida da comunidade. Percebemos isto na fala da la membro quando ela nos disse: "Nessa 

unidade nao dar pra gente ganhar muito, mas e uma boa ajuda pra gente comprar outras coisas 

pra casa". 

Na dimensao ecologica, percebemos que desde o inicio os socios tiveram os 

direcionamentos de preservarem o meio ambiente natural, porque para inicializar a Unidade 

de Beneficiamento o representante daquele periodo (Cine) plantou 15 hectares de Cajueiros, o 

que segundo o mesmo contaram cerca de 500 pes de cajueiros. Cuidando-se muito bem depois 

de 11 anos ainda ha aproximadamente 360 pes. 

Na dimensao organizacional e tecnica, tendo em vista que existem varios tecnicos 

pertencentes a orgaos federals, como do MDA, SEBRAE, CUT, dando ensinamentos para o 
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bom funcionamento de toda esta associacao, a fim de que ela continue tendo uma boa 

prosperidade. O Presidente atual falou-nos que procura "gerenciar atraves do grupo, da 

diretoria, porque eu sozinho nao faco nada. Eu sozinho nao posso determinar nada. Eu tenho 

muitas sugestoes, da mesma forma que a diretoria tem e todos membros associados e a gente 

junta as ideias ate mesmo aceitando a critica, porque nem toda critica e destrutiva. Atraves do 

grupo, da uniao a gente faz a forca". 

Apresentaremos na sequencia o quadro que representa a producao e a venda dos bens 

produzidos na Unidade Beneficiadora de Castanhas de Caju. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 7 - A producao e a venda dos bens produzidos 

SUJEITOS PRODUCAO VENDA 

Atual Presidente da Regular Muito boa 

associacao 
1° Presidente da associacao Boa Muito boa 

0 vice-presidente Regular Muito boa 

A tesoureira Regular Muito boa 

Vice-tesoureiro Boa Muito boa 

A secretaria Boa Muito boa 

0 cozedor das castanhas Regular Muito boa 

P membro Boa Muito boa 

2a membro Regular Muito boa 
Quadro 7: A producao e a venda dos bens produzidos 

Fonte: Dados coletados na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras, Serra 

Branca-PB 

Percebemos que os membros da associacao estao demonstrando uma certa 

preocupacao com a producao dos bens. O motivo e a falta de materia-prima (cajus e 

castanhas), devido os periodos de seca. 

Segundo os mesmos "a producao vai depender primeiro e principalmente da natureza". 

Referindo-se aos maus momentos pelos quais estao passando, porque esta faltando a materia-

prima (cajus e castanhas) em conseqiiencia dos periodos secos e assim os produtos que 

estavam estocados ja se acabaram. Producao esta, que cada associado "ganha por sua acao, 

por seu trabalho, nao e um emprego, mas e trabalhando por producao". Como nos disse o 

atual presidente. 

Ja o primeiro Presidente nos disse: "A venda e muito boa, o que esta atrapalhada e a 

producao divido os periodo de estiage". 
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Enquanto o vice-presidente falou:"Apesar de nos termos aumentado a quantidade de 

pes de cajueiro, assim mermo a nossa producao teve probema por falta das chuva, mas a 

venda e muito boa". 

Para a tesoureira: "Se nao fosse a falta de chuvas a gente nao tinha nenhum problema, 

purque a gente so fica parado quando falta o caju e a castanha. Pra vender e muito ligeiro". 

Segundo o vice tesoureiro: "So istamos meio atrasado na producao, porque as castanha 

estao pouca, mas os povo procura muito os nosso produto". 

De acordo com a Secretaria: "A producao ta compromitida com a falta das castanha, 

mas pra vender e muito bom. Tem gente que vem buscar ate aqui". 

Quanto ao Cozedor das castanhas: "Quando tem castanha, nao temo problema com a 

producao. Cada um sabe o que fazer em sua hora certa. E pra vender... e ligeiro dimais." 

Em relacao a la membro: "Se a gente tivesse muita castanha para trabalhar siria muito 

bom, purque pra vender nao temo dificuldade ninhuma". 

Finalmente a 2° membro nos relatou: "Desde o comeco os nosso produto nao muito 

comprado. Pena que ta faltando agora as castanha". 

Todos os membros nos relataram que "a demora esti na producao, porque nao tem 

problema nenhum na venda. Os produtos sao muito procurados". A solucao para resolver o 

problema da falta da materia-prima, seria ter um bom "capital de giro", porque se estocava 

mais castanhas e nesses momentos dificeis ocasionados pela seca, teria essa materia-prima em 

grande quantidade para manter a producao e proporcionalmente, a venda desses bens 

produzidos. 

Esta viabilidade economica e de enorme importancia para a eeonomia, seja ela 

capitalista ou solidaria. Quanto a esta questao se refere Cruz (2004): 

A viabilidade economica - tambem e consensual que as iniciativas devem viabilizar-

se economicamente, garantindo trabalho e renda para seus participes, e que isto -

por enquanto, pelo menos - se faz em meio as regras do mercado capitalista, 

inapelavelmente (CRUZ, 2004). 

O autor esta nos esclarecendo que mesmo fazendo parte de um associativismo, os 

membros carecem que os seus produtos sejam vendidos, visto que necessitam tambem, de 

capital. No caso da Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras 

existe uma boa aceitacao dos seus produtos, ha uma boa viabilidade economica para a 

distribuicao das suas mercadorias. 
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Em relaeao a distribui<?ao e a aplicacao da renda na associacao, ha uma pratica 

processual na qual quatro passos sao sempre seguidos: O primeiro, sao as compras das 

materias-primas (cajus e castanhas). Especialmente aos agricultores locais, pois alem de 

serem os preferenciais para vender suas castanhas, ainda recebem um preco mais alto para que 

sejam incentivados a colherem mais destas materias-primas. O segundo, retiram-se o valor 

das despesas com a producao. O terceiro passo, e a entrega do ganho para cada membro e o 

quarto momento e um deposito feito na conta bancaria da Unidade de Beneficiamento de 

Castanhas de Caju para que o "capital de giro seja alimentado". 

Ja a renda "depende do desempenho de cada um. Ganha-se pelo bem produzido. 

Todos demonstram estar satisfeitos com sua renda". Desta maneira, nos relatou o Vice-

Presidente da Associacao. 

Compreendemos que os socios estao se sentindo satisfeitos, por que sao tratados na 

producao de uma forma socialmente justa, dentro de suas necessidades e obtendo uma melhor 

qualidade de vida dentro de uma globalizacao mais humanizadora conforme as colocacoes de 

Arruda (2001) na qual este mesmo autor relata que a 

Eeonomia Solidaria constitui o fundamento de uma globalizacao 

humanizadora, de um desenvolvimento sustentavel, socialmente justo e 

voltado para a satisfacao racional das necessidades de cada um e de todos 

os cidadaos da Terra seguindo um caminho intergeracional de 

desenvolvimento sustentavel na qualidade de sua vida (ARRUDA 2001). 

Para Arruda (2001) a Eeonomia Solidaria e capaz de oferecer aos individuos uma 

vivencia no mundo globalizado com melhores condicoes de vida nos campos: humano, social 

e sustentavel. 

No tocante a cooperacao na visao dos associados esta ocorrendo de forma satisfatoria. 

Ja que para o primeiro Presidente: "A uniao sempre contou muito para a nossa associacao. Ta 

tendo uma boa cooperacao ate hoje". 

Para o vice-presidente: "Foi com a cooperacao entre nos que truxemos as milhores 

coisas pra Duas Serras (pocos, cisternas, orelhao, as unidades beneficiadoras), por isso essa 

cooperacao tem que istar sempre feita". 

Conforme a Tesoureira a cooperacao: "E ajudar uns aos outro". 

Segundo o vice-tesoureiro a cooperacao: "E ajudar a todos sem ma vontade. Quern 

quer ser ajudado tem qui ajudar. Principalmente quando e todo mundo de casa". 



37 

De acordo com a Secretaria a cooperacao: "E o ponto forte dessa associacao. Todos 

colaboram. Sabem o que tem que fazer na hora certa. Foi assim que consiguimo coisas boa 

pra nosso sitio". 

Quanto ao Cozedor das castanhas a cooperacao: "E o servico que cada um tem qui 

faze para que a nossa associacao va sempre a frente". 

Ja para a la membro a cooperacao significa: "Cada um nao se isquecer das suas 

atividade, pois se alguem atrasar, toda Unidade de Beneficiamento tambem vai se prejudicar. 

A gente e um grupo. Cada um tem qui pensar tambem no outro". 

Finalmente para a 2a membro a cooperacao e entendida como: "Uma coisa qui nao 

pode faltar. Se nao tiver ajuda. Sozinho nao pudemos consiguir nada. Nem pra gente, nem pra 

nosso sitio". 

Percebemos que todos os participantes da pesquisa tem os mesmos conceitos sobre 

cooperacao. Conceito este que vai de encontro ao que diz Rossi (2008): 

Tratar de cooperativismo e tratar de cooperacao, e tratar da natureza das relac5es 

que os homens estabelecem entre si para alcancar um objetivo comum. A ideia de 

cooperar sugere a nocao de auxilio mutuo, uniao de esforcos, o que e um principio 

de propria vida em sociedade. Etimologicamente, cooperar vem do latim cooperare 

de cum opere, significando operar junto com alguem 0R.OSSI, 2008). 

Desta forma percebemos na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju em 

Duas Serras que cada socio e consciente de suas atribuicoes: o horario de seu trabalho, o que 

deve fazer em cada dia, para que o processo nao seja interrompido. Chegando-se ate certo 

ponto de combinarem sobre as funcoes de cada um deles (os que tem um grau de escolaridade 

maior deve ser os agentes e representantes da Associacao nas questoes burocraticas - como 

Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro, Vice-Tesoureiro e Secretario). Assim, disse-nos o 

atual Presidente da associacao quando conversavamos durante as entrevistas: "Nao aceitamos 

em nossa associacao, qualquer coisa ou qualquer pessoa, queremos coisas que fortalecam a 

nossa associacao e a uniao de nossa comunidade, por isso tambem precisamos de pessoas 

comprometidas, responsaveis, que saibam dos seus direitos, mas que tambem cumpram com 

os seus deveres". 

A visao do associado acima citado, refere-se a que todos da comunidade devem ter 

uniao para que resolvam quaisquer problemas que acontecam em seu meio. 

Veremos em seguida o que os sujeitos entendem sobre autogestao. 
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Quadro 8 - A definicao de Autogestao na visao dos associados 

SUJEITOS SINGER (2002) MOTTA (2001) MTE (2004) CATALISA 
"[...] Ela 

diferencia a ES 

da EC" 

"[...] denuncia as 

alienacoes 

causadas pelo 

capitalismo" 

"Nao ha ES sem 

autogestao". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 

"E respeitar o 

ser humano" 

1° Presidente X 

Atual presidente X 

Secretario 

Tesoureiro X 

Cozedor de Cast. 

Vice-presidente X 

Vice-tesoureiro 

la membro 

2a membro X 
Quadro 8: A definicao de Autogestao na visao dos associados 

Fonte: Dados coletados na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras, Serra 

Branca-PB 

Percebe-se que na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas 

Serras, ha uma autogestao, porque o MTE (2004) nos fala que "nao existe Eeonomia Solidaria 

sem autogestao". Mas esta um pouco mal entendida nesta Unidade pesquisada. 

Analisando assim que ja houve mudancas notaveis. Este referido membro (1° 

presidente) quer nos mostrar que no passado nao havia uma verdadeira associacao, pois nao 

havia escolhas proprias dos membros, porem, hoje ha esta possibilidade de escolha propria 

dos membros. 

Quanto a este desejo de escolhas proprias dos associados, o atual presidente nos 

relatou: "Nao aceitamos de qualquer pessoa, seja Prefeito, Vereador ou tecnico que venha ate 

aqui e coloque algum projeto para nos, sem que entendamos, e nos empurre de goela abaixo. 

Nao aceitamos de maneira nenhuma, pois temos vez e voz". 

Fazendo-nos entender que seus desejos e necessidades devem ser respeitados. No 

entanto, ha certos membros, como por exemplos, a secretaria, o cozedor de castanhas, o vice-

tesoureiro e o 1° membro, que nos disseram durante a entrevista que nao tinha autogestao, 

pois ainda sao muito dependentes de outras pessoas e instituicoes para que aquela Unidade de 

Beneficiamento funcione. 

Concluindo assim, que a autogestao na associacao estudada ainda esta entendida em 

partes. Ainda nao e a autogestao mencionada por Motta (2001) e por Singer (2002). Capaz de 
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se diferenciar totalmente do sistema capitalista e ainda alertar, denunciar as pessoas quanto 

aos disfarces capitalistas existentes em nosso meio. 

Veremos a seguir o quadro que demonstra o conceito de desenvolvimento local 

entendido e praticado pelos associados da Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju 

do Sitio Duas Serras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 9 - O desenvolvimento local na visao dos associados 

SUJEITOS 

COELHO DA SILVA E 
FERNANDES DA COSTA 

(2006) 
FRANCO (2001) 

"0 desenvolvimento pode 
ocorrer em partes..." 

"O desenvolvimento deve ser 
capaz de viver com ou junto a 

globalizacao e nao ser 
esmagado". 

1° Presidente X 

Atual presidente X 

Secretario X 

Tesoureiro X 

Cozedor de Cast. X 

Vice-presidente X 

Vice-tesoureiro X 

la membro X 

2a membro X 
Quadro 9: O desenvolvimento local na visao dos associados 

Fonte: Dados coletados na Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras, Serra 

Branca-PB 

Percebemos com a configuracao deste quadro 9 que os membros da Unidade estudada 

estao se desenvolvendo, mas apenas nos aspectos particulares (desenvolvimento humano) e 

no sentido de grupo (desenvolvimento social), no entanto nao esta se desenvolvendo no 

sentido sustentavel. 

Podemos dizer que de acordo com Silva e Costa (2006), para que o desenvolvimento 

local ocorra de fato, por completo e necessario atender estes tres aspectos: humano, social e 

sustentavel. 

No entanto, compreendemos durante em todos os momentos que as pessoas as quais 

fazem parte daquela localidade pesquisada, nao tinham vergonha de expor suas ideias. 

Percebemos nas falas de cada um que o principal desenvolvimento foi "a mudanca de atitude 

de cada membro". 
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A partir do momento que mudaram suas acoes, praticas e reivindicacoes, passaram a 

ter respeito e credito nao somente dos seus vizinhos, mas das comunidades em gerais, 

passaram a conseguir bens materiais para sua comunidade: pocos tubulares, cisternas, 

barragem subterranea, orelhao... A secretaria nos disse. "Eu era muito timida. Tinha muita 

vergonha de falar. Hoje eu sei dizer o que quero e que penso. As vezes ate com palavras 

erradas mais falo". 

O Presidente atual nos relatou: "Antes agente era muito atrasado nao tinhamos vez 

nem voz os politicos faziam da gente um curral eleitoral. Hoje os politicos ate ficam 

chateados, pois nao aceitamos direcionamentos deles. A vez e a voz sao dos associados". 

O Cozedor das castanhas no momento da entrevista nos disse: "Nao sei falar muito 

bem, mas garanto falar o que sei e a verdade. Notamos claramente que os membros dessa 

Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju de Duas Serras praticam e estao se 

desenvolvendo conforme o que dizem Coelho da Silva e Fernandes da Costa (2006) sobre o 

que vem ser o desenvolvimento: 

As melhorias de vida das pessoas (desenvolvimento humano), de todas as 

pessoas (desenvolvimento social), das que estao vivas hoje e das que 

viverao amanha (desenvolvimento sustentavel). On seja, e a melhoria de 

todas as instancias de uma sociedade: eeonomia, saiide, educacao, 

habitacao, etc (COSTA 2006). 

Certamente estes associados estao tendo as bases para um concreto desenvolvimento 

humano - as quais centram-se na mudanca de atitude; refletir sobre suas praticas como 

cidadao; falar a verdade, pois ela representa o fato, a ocorrencia - percebemos que assim 

agindo, desenvolver-se-ao humanamente, no social, e consequentemente, de forma 

sustentavel, porque o desenvolvimento deve ser conhecido, entendido, compreendido, 

analisado, aprendido e praticado de dentro para fora (de "voce para o social"). 

E fundamental que o desenvolvimento venha a acontecer de forma humana, social e 

sustentavel, porque uma vez este desenvolvimento nao ocorrendo conforme as capacidades, as 

carencias e possibilidades locais, o local pode se tornar vitima do global. Assim nos esclarece 

Franco (2001, p. 25-26). 

Quanto a solidariedade na visao dos associados participantes da pesquisa as suas 

concepcoes apresentadas foram as seguintes: 

Para o primeiro Presidente da associacao: "E uma coisa muito boa e muito importante. 

A solidariedade ta indo bem na associacao. As pessoa tao cooperando muito bem". 
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O atual Presidente disse: "Para mim solidariedade e ajudar o outro o quanto voce 

puder e respeitar a todo mundo". 

Enquanto o vice-presidente falou: "A solidariedade ta boa. Aqui a gente se ajuda e 

tudo se discute para consiguir coisas boa pra todo mundo". 

Conforme a tesoureira a solidariedade: "E ajudar os outro, ne? Num pensar so na 

pessoa". 

De acordo com o vice-tesoureiro e "ser solidarios uns aos outros. Sempre que houver 

uma oportunidade procurar as pessoa que se interesse, que lute e ajude a gente aqui dentro da 

associacao a crescer todo mundo". 

Ja para a Secretaria e "ajudar um ao outro para todo mundo sair ganhano. Ate as 

pessoas que compra nossos produto nos ajuda e a gente ajuda eles tambem, porque eles 

tambem pricisam dos nosso produto". 

O Cozedor das Castanhas disse: "E em primeiro lugar se ajudar e depois se respeitar. 

Assim as coisa vai pra frente". 

De acordo com 2a membro: "A solidariedade e ajudar um ao outro. Aqui pra gente 

funciona assim". 

Observamos que a solidariedade e entendida em dois aspectos pelos socios da Unidade 

de Beneficiamento de Castanhas de Caju. 

Primeiro no sentido "de prestar ajuda, levando em consideracao que todos se unem por 

um objetivo comum: o desenvolvimento da unidade beneficiadora. 

No segundo sentido, percebemos o que e defendido pelo Ministerio do Trabalho e do 

Emprego, onde este orgao federal declara que a solidariedade deve ir alem "do sentido de 

ajudar". Devendo ser justa na distribuicao dos resultados alcancados; nas oportunidades que 

levam ao desenvolvimento de capacidades e da melhoria das condicoes de vida dos 

participantes; no compromisso com um meio ambiente saudavel; nas relacoes que se 

estabelecem com a comunidade local; na participacao ativa nos processos de desenvolvimento 

sustentavel de base territorial, regional e nacional; nas relacoes com os outros movimentos 

sociais e populares de carater emancipatorio; na preocupacao com o bem estar dos 

trabalhadores e consumidores; e no respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Percebemos que a Unidade de Beneficiamento atende a estas demandas relacionadas 

pelo MTE (2001), porque ha uma justa distribuicao dos resultados alcancados, ja que os 

lucros e conquistas sao usufruidos por todos os socios mediante suas acoes trabalhistas; em 

relacao as oportunidades de desenvolvimento de conhecimentos tambem esta ao alcance de 

todos os socios, visto que todos podem participar de diversos cursos oferecidos na associacao 
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por tecnicos dos orgaos federals. Cursos estes que possibilitarao o desenvolvimento dos 

socios nos sentidos humanos, social e sustentavel; Enquanto produtores, estes associados 

tambem estao preocupados com o bem estar dos consumidores, visto que a la membro nos 

falou: "Temos que estar sempre aprendendo alguma coisa nova para agradar os nossos 

fregues" 

Assim sendo, notamos que a solidariedade ja e entendida de maneira diferente pelos 

socios da Unidade de Beneficiamento estudada. Certamente, este sentido diferente que se tem 

sobre solidariedade naquela localidade, oportunizara um crescimento constante dos 

associados e da comunidade geral na busca de uma emaneipacao social. 

Quanto as importancias das contribuicoes do processo de escolarizacao para a vida dos 

associados nos relataram o seguinte: 

O primeiro Presidente falou-nos: "A escola sempre e muito importante para qualquer 

pessoa e para mim tambem foi. No meu tempo era muito dificil estudar, mas meu pai mim 

colocou na escola e eu agradeco muito a ele ainda hoje". 

O Cozedor de castanhas disse: "Sei ler e escrever muito pouco, mais o pouco que sei 

mim ajuda muito. Muita coisa que a gente vai fazer hoje precisa da leitura, ne? 

O vice-presidente assim relatou: "Estudar e muito importante. E muito triste a pessoa 

nao saber ler, escrever e contar. Fazer conta tambem e bom, nois pricisamos tambem da 

Matematica" 

A Secretaria falou: "Tudo o que eu aprendi na escola ate hoje mim serve muito, 

porque as vez preciso ler e escrever alguma coisa e eu mesmo faco. Nao preciso ta pidindo a 

ninguem". 

O vice-tesoureiro falou-nos: "A escola e muito importante. A escola da para nois boas 

ideia para toda nossa vida, inclusive para o nosso trabalho. Aqui mesmo na associacao 

precisamos de vez enquando ta lendo alguma coisa." 

A la membro disse: "E muito importante e bom estudar. Se eu tivesse mais tempo eu 

estudava, mais quando a gente casa tem outras responsabilidade. O pouco que eu aprendi na 

escola mim ajuda muito no meu trabalho aqui na associacao". 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2a membro relatou-nos: "Se nao fosse a escola, nao seria possivel nem a gente fazer 

alguns produtos que fazemos aqui na nossa unidade, porque ate algumas receitas foram dadas 

pra gente por professores que vem nos dar alguns cursos aqui". 

Percebemos claramente nas falas dos associados. A fundamental importancia, relatada 

por todos membros, que tem e que e dada a educacao formal pelos membros da Unidade de 

Beneficiamento de Castanhas de Caju do Sitio Duas Serras. Sendo oportuno ate enfatizar que 
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a grande maioria dos socios foram "alfabetizados" na Educacao de Jovens e Adultos. Por 

exemplo: o atual Presidente da associacao concluiu o ensino medio na EJA e nos relatou: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ja aprendi muito com os tecnicos, aqui e com os intercdmbios que fizemos, mas tirei 

minhas duvidas mesmo, com meus professores. Nao tenho vergonha de conversar 

com nenhum outro sdbio. Os mens conhecimentos escolares me servem 

principalmente para que eu seja critico e reflexivo e nao caia na 'malha desses 

espertalhoes'. Nao e qualquer tecnico, prefeito ou vereador que vai empurrar um 

projeto de goela abaixo, temos saberes de entender o que e melhor para nossa 

realidade. 

Outro exemplo e a tesoureira que continua estudando na EJA e tambem nos disse: "Se 

a gente nao soubesse ler e escrever, por pouco que seja, a gente teria dificuldade de ver ate 

uma receita para fazer os produtos. Como seria ruim pra gente. Pedir para outra pessoa ler". 

Desta forma, podemos observar a importancia que se tem a Educacao de Jovens e 

Adultos na concepcao freiriana, no que se refere a importancia do ato de ler, pois Freire 

destaca que a leitura de mundo, aquela que temos enquanto pessoas, seres sociais que somos, 

precede, isto e, vem antes, adquirimos antes da leitura das palavras, por isso essa leitura de 

mundo deve ser tao valorizada, em especial, se tratando de Jovens e Adultos, devido ja 

possuirem uma "carga maior de experiencias", porque ja sao pessoas que tem seus objetivos 

de vida mais planejados e buscam na escola uma ajuda para concretiza-los. 
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5 CONSIDERACOES FINAIS 

De acordo com os comentarios e opinioes descritos neste trabalho, fica claro que a 

caracteristicas da Eeonomia Solidaria na localidade de Duas Serras, assim tem funcionado: ha 

uma cooperacao correta; um avanco perceptivel na autogestao, uma boa solidariedade e uma 

favoravel viabilidade economica. Percebendo desta forma que ja acontece naquela 

comunidade, um desenvolvimento local nos aspectos humano e social. Progredindo-se na 

busca da emaneipacao social (uma comunidade com seus desejos, necessidades e 

potencialidades respeitados). 

Concluimos que um trabalho como este e de suma importancia para verificarmos e ao 

mesmo tempo, comprovarmos, que um novo modelo de eeonomia pode e deve ser 

implementado. Tendo em vista que nossas localidades caririzeiras sao dotadas de 

caracteristicas que podem trazer desenvolvimentos locais e emaneipacao social desta gente. 

Na maioria das vezes o que falta e um incentivo e direcionamentos por parte daqueles que 

detem o conhecimento. Assim, os empreendimentos coletivos sao a saida para que a opressao 

dessa gente transforme-se em igualdade, se nao para todos, mas para a grandissima maioria. 

Ja que para Castel (2008, p. 540): "Nao se trata mais de tentar reduzir as desigualdades, mas 

de deixar o maximo de margem ao mercado, controlando apenas as consequencias mais 

extremas do Liberalismo." Devemos aprender com este autor que o grande desafio e 

conseguir um modelo de producao que respeite os individuos o maximo possivel. Buscando 

sempre colocar as pessoas dentro de um mercado justo de trabalho. 

Notadamente as praticas associativistas na Associacao Comunitaria de Duas Serras -

Unidade de Beneficiamento de Castanhas de Caju, estao sendo muito bem exercidas, pois a 

comunidade e composta por aproximadamente 400 pessoas. Destas, 117 compoem a 

associacao; e dos 117 que sao membros, 21 formam a Unidade de Beneficiamento de 

Castanhas de Caju, demonstrando assim, que ha uma adesao voluntaria e livre; Todos os 

socios cumprem com seus deveres e reconhecem seus direitos, onde as tomadas de decisoes 

sao resolvidas nas reunioes mensais com os comentarios de todos ali presentes, desta forma 

existe uma gestao democratica; Todos os socio devem pagar mensalmente a quantia de R$ 

2,00 reais para despesas relacionadas a eletricidade e possiveis gastos. Havendo assim, uma 

participacao economica; Tem autonomia e independencia, porque as ajudas que existem na 

associacao sao mutuas e conseguidas entre os socios. Mesmo quando recebem ajudas 

financeiras de governos, devem ser administradas ao entendimento de todos. 
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Os socios tem uma educacao e formacao, pois alem dos seus conhecimentos de 

mundo, ha ensinamentos academicos trazidos ate a comunidade oferecidos pelo governo 

federal: Professores de EJA para ensinar de acordo com o sistema educacional D. Helder; 

Computadores e profissionais de ensino pelo programa de inclusao digital (GESAC) e 

profissionais tecnicos para auxiliar na producao dos alimentos fornecidos pelo Ministerio do 

Desenvolvimento Agrario (MDA). 

Percebemos com esta pesquisa que ha uma boa interacao na Associacao Comunitaria 

do Sitio Duas Serras, pois todos buscam se desenvolver localmente a fim de terem melhores 

condicoes para manter seus familiares, estruturar-se e planejar melhores dias para as geracoes 

futuras (desenvolvimento sustentavel), as quais dependem do que seja promovido pelas 

pessoas de hoje, demonstrando, portanto que se preocupam com os interesses da comunidade. 

Entende-se que e necessario pensarmos em novas praticas que contemplem nao 

somente os objetivos economicos, todavia se pense em algo duradouro para os seres futuros. 

Para tanto, devemos sempre agir-refletir-agir quanto as nossas praticas de producao. 

Portanto, por tudo que foi abordado, entendemos que uma nova concepcao de 

Eeonomia, chamada Eeonomia Solidaria, e possivel e de necessaria existencia a fim de termos 

um planeta Terra mais saudavel e, proporcionalmente, uma sociedade menos desigual, com 

menos miserias e os seres humanos compreendendo que "o mundo nao e so capitalismo" 

como diz um dos maiores defensores da Eeonomia Solidaria Paul Singer. Compreendendo 

desta maneira, que a Eeonomia Solidaria deve ser compreendida como um projeto idealizador 

para se buscar uma sociedade mais igualitaria, porque objetiva a inclusao das pessoas que 

estao a margem das propostas capitalistas. 
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APENDICE A - ENTRE VISTA DIRIGH)A AOS ASSOCIADOS DA UNIDADE 

BENEFICIADORA DE CASTANHA DE CAJU 

I - PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA: 

Nome: 

Sexo: ( ) masculino ( ) feminino 

Idade: 

Grau de escolaridade: 

Naturalidade: 

Profissao: 

Estado civil: 

Grau de escolaridade: 

II - QUESTOES RELACIONADA AS CARACTERISTICAS DA ECONOMIA 

SOLIDARIA PRESENTES NA UNIDADE BENEFICIADORA DE CASTANHAS DE 

CAJU DE DUAS SERRAS. 

1) . Voce participa enquanto associado (a) em cursos de formacao/ qualificacao para o 

trabalho? Quais sao os cursos? 

2) . Como funciona a gestao da associacao? Explique. 

3) . Como funciona a producao e venda do bem produzido pela associacao? Explique. 

4) . Como e distribuida e aplicada a renda na producao? 

5) . Como e a viabilidade economica dos produtos desta associacao? 

6) . O que voce entende por autogestao? 

7) . O que voce entende por Cooperacao? 

8) . O que voce entende por desenvolvimento local? 

09) . Para voce o que e solidariedade quando se trata de trabalho na associacao? 

10) . Na sua opiniao, quais as contribuicoes que o processo de escolarizacao trouxe para a 

aplicacao de seu trabalho na associacao? 
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APENDICE B - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

Titulo do projeto: As caracteristicas da Eeonomia Solidaria na associacao de produtores de 

Castanhas de Caju em Serra Branca/PB. 

Pesquisador responsavel: Antemildo Gregorio de Souza 

Instituicao/Departamento: Universidade Federal de Campina Grande/Curso de 

Especializacao em Educacao de Jovens e Adultos com Enfase em Eeonomia Solidaria no 

Semiarido Paraibano 

Telefone para contato: (83) 9996-8071 

Local da coleta de dados: Associacao Comunitaria do Sitio Duas Serras municipio de Serra 

Branca/PB. 

O pesquisador do presente projeto se compromete a preservar a privacidade dos 

sujeitos cujos dados serao coletados atraves de entrevistas gravadas e aplicacao de 

questionario. Concorda, igualmente, que estas informacoes serao utilizadas unica e 

exclusivamente para execucao do presente projeto e posteriores publicacoes academicas. As 

informacoes somente poderao ser divulgadas de forma anonima e serao mantidas sob a 

responsabilidade do pesquisador Antemildo Gregorio de Souza. 

Sume, 14 de setembro de 2013 

Pesquisador responsavel 

CPF: 

Participante/colaborador da pesquisa 

CPF: . . -


