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PARA R E F L E T I R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um Meio ou uma Desculpa 

Nao conheco ninguem que conseguiu realizar seu sonho, sem sacrificar feriados e 

domingos pelo menos uma centena de vezes. 

Da mesma forma, se voce quiser construir uma relacao amiga com seus filhos, tera 

que se dedicar a isso, superar o cansaco, arrumar tempo para ficar com eles, deixar de lado o 

orgulho e o comodismo. 

Se quiser um casamento gratificante, tera que investir tempo, energia e sentimentos 

nesse objetivo. 

O sucesso e construido a noite! 

Durante o dia voce faz o que todos fazem. 

Mas, para obter um resultado diferente da maioria, voce tern que ser especial. 

Se fizer igual a todo mundo, obtera os mesmos resultados. 

Nao se compare a maioria, pois, infelizmente ela nao e modelo de sucesso. 

Se voce quiser atingir uma meta especial, tera que estudar no horario em que os 

outros estao tomando chope com batatas fritas. 

Tera de planejar, enquanto os outros permanecem a frente da televisao. 

Tera de trabalhar enquanto os outros tomam sol a beira da piscina. 

A realizacao de um sonho depende de dedicacao, ha muita gente que espera que o 

sonho se realize por magica. mas toda magica e ilusao, e a ilusao nao tira ninguem de onde 

esta. em verdade a ilusao e combustivel dos perdedores pois... 

Quern quer fazer alguma coisa, encontra um MEIO. 

Quern nao quer fazer nada. encontra uma DESCULPA. 

Roberto Shinyashiki 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SILVA. Arthur Antunes Neves da. Analise das Praticas Associativistas e Solidarias na 

Associacao de Pescadores do Municipio de Sume - PB. Monografia apresentada ao Curso 

de P6s-Graduacao em Educacao de Jovens e Adultos com Enfase em Economia Solidaria no 

Semiarido Paraibano, CDSA/UFPB, Sume. 2013. 

Cada vez mais o desenvolvimento economico vem sendo um ponto a ser debatido por varias 

esferas, tanto polftica como social e tambem educacional, na busca de uma melhoria das 

condicoes de vida das pessoas em todos os seus aspectos (educacionais. saude, lazer, 

emprego), de forma duradoura e com crescimento sustentavel. As novas tecnologias que veem 

sendo empregadas e desenvolvidas na Associacao de Pescadores do municipio de Sume - PB 

estao diretamente ligadas a varias parcerias que sao estabelecidas, buscando suprir suas 

necessidades e corrigindo seus pontos fracos. A partir dai, a educacao entra em acao fazendo 

com que as pessoas busquem novas formas de se reeducar atraves de cursos e capacitacoes. 

Um projeto que vem sendo trabalhado atraves das mulheres que fazem parte da associacao de 

Pescadores e a traira desfiada, que ate pouco tempo era uma especie de peixe que nao 

agregava muito valor comercial. A metodologia deste trabalho caracterizou-se como 

descritiva, partindo da realidade da Associacao de Pescadores do municipio de Sume - PB. A 

pesquisa foi realizada atraves de visitas a Associacao de Pescadores para a observacao do 

trabalho e conversas informais com os membros associados. Com o trabalho de desfiar a traira 

e a parceria com o PNAE, as mulheres associadas conseguiram agregar valor ao produto e, 

com isso, tern obtido o reconhecimento pelo seu trabalho, proporcionando melhoria de vida a 

todos os envolvidos, sendo um projeto caracterizado como de Economia Solidaria, que 

proporciona renda e inclusao social para as pessoas ali envolvidas. 

Palavras-chave: Associativismo, Economia Solidaria, Associacao de Pescadores. 
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A economia solidaria e uma forma de modificacao da consciencia das pessoas, 

aumentando suas esperancas por melhor qualidade de vida e para a formacao de uma 

sociedade mais justa e igualitaria para todos, em que os principios de preservacao da vida 

serao respeitados e o fator economico sera um ponto determinante para o processo de 

evolucao, da mudanca, de um modelo economico direcionado para poucos. mudando todo o 

processo socioeconomics determinando um maior valor economico agregado ao trabalho 

(SINGER, 2002). 

Segundo Singer (2002), para se ter uma sociedade em que predomine a igualdade 

entre todos os seus membros e preciso que a economia seja solidaria em vez de competitiva. 

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

de competir. Os principios da economia solidaria defendem a ideia de que ela podera ser uma 

alternativa superior ao capitalismo por proporcionar as pessoas uma vida melhor, com 

solidariedade e igualdade. 

Para entender melhor a Economia Solidaria, Arroyo e Schuch (2006) definem 

economia como "um conjunto de atividades humanas sistematicas que envolvem: producao. 

transformacao, comercializacao, distribuicao, comunicacao e consumo de produtos 

primarios", e solidariedade como "acoes humanas que tern como base a teoria que uma ou 

alguma acao, so e boa. se for sustentavel e boa para um como e para o outro". 

Quando se menciona solidariedade, o conceito remete aos lacos de ajuda mutua e 

pode ser confundido com caridade, mas e uma forma que precisa ser pensada dentro dos 

empreendimentos como uma alternativa que garanta a consolidacao das cooperativas, assim 

como uma procura por uma estabilidade de atividade economica que proporcione a 

sustentacao financeira da empresa e dos integrantes. Pode-se afirmar que na economia 

solidaria torna-se necessario falar e agir como empresa. tendo foco no mercado, com um 

diferencial a valorizacao do trabalho humano necessitando do comprometimento do trabalho 

coletivo (CUNHA, 2003). 

As organizacoes associativas abrigam um complexo sistema de relacoes sociais que 

se estruturam a partir das necessidades, das intencoes e interesses das pessoas que cooperam 

no sentido de fazer frente a naturais debilidades. Da dinamica dessas relacoes nascem ac5es 

no espaco da economia. da politica. constituindo-se em processos de aprendizagem e 

estruturas de poder (RODRIGUES. 2013). 
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Com certeza, essa aprendizagem os homens a estao fazendo, acima de tudo. a partir 

das dificuldades. das contradicoes, inerentes a esse processo social de desenvolvimento. A 

aprendizagem acontece como um produto da divergencia, pois na concordancia pouco se 

aprende (FRANTZ, 2013). 

Segundo Frantz (2013), o fomento do associativismo constitui a pedra angular do 

desenvolvimento e cuja problematica esta em captar as contradicoes e organizar as pessoas. 

uni-las e engaja-las harmoniosamente em torno de interesses comuns. dando atendimento as 

suas necessidades coletivas e ate individuals. 

Neste trabalho, sera feito um breve relato a respeito das praticas associativistas e suas 

relacoes com o desenvolvimento sustentavel, enfatizando conceitos de economia. inserindo 

neste contexto o Projeto Traira Desfiada, desenvolvido pela Associacao de Pescadores do 

municipio de Sume - PB, como uma forma de melhorar as condicoes economicas e sociais 

dos associados. 
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2 O B J E T I V O S 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar as praticas associativistas que estao sendo aplicadas dentro da associacao de 

Pescadores de Sume, bem como as praticas solidarias em suas diferentes aplicacoes sociais e 

economicas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Descrever as praticas associativistas aplicadas entre os associados. 

• Identificar as praticas Solidarias existentes na associacao. 

Verificar o desenvolvimento e importancia da associacao para a comunidade. 

JJLI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 FUNDAMENT A C AO T E O R I C A 

3.1 ORGANIZACOES SOCIAIS SOLIDARIAS 

Os desdobramentos do pensamento economico geram diferentes concepcoes que 

recuperam na atualidade como alternativas de enfrentamento aos problemas socioeconomics, 

mas que nao sao fenomenos novos, estando inscritos na historia desde o seculo XIX. Nesse 

sentido, a aproximacao dessas definicoes e de suma importancia, pois e no processo 

construtivo de cada forma de organizacao economico que a percepcao da efetividade como 

alternativa ou da simples adequacao de conflitos podera ser apreendido (HAGENBUCH, 

1961). 

Visando uma forma de organizacao economica na qual o homem, em uniao com 

outros, pudesse minimizar os problemas produzidos por um sistema de relacoes comerciais, 

dito liberal, as primeiras formulacSes de uma concepcao desse tipo estao vinculadas a 

expressao Economia Social. Esta economia surgiu a partir do momento em que estudiosos 

comecaram a ampliar seus conhecimentos economicos teoricos na busca da identificacao dos 

problemas sociais e da influencia do comportamento economico sobre as condicoes sociais. 

ocasionando, dessa forma, um processo de ruptura com visoes individualistas difundidas pela 

Economia classica. Dai. foram gestadas acoes praticas na tentativa de amenizar as 

dificuldades economicas sociais, organizando-se estruturas para desenvolvimento de uma 

economia que utilizasse o capital como meio, a fim de atingir o bem coletivo 

general izadamente. 

A economia social assumiu importancia no mundo inteiro, nas mais diferentes 

formas, sendo o cooperativismo o seu maior expoente. Estas estruturas economicas 

associativas sao resultantes da organizacao dos trabalhadores, que nelas investem suas 

economias para, atraves da autogestao. promover o processo social e ampla participacao na 

producao e nos frutos da atividade economica. E uma forma de economia empresarial de 

natureza associativa, que cria atividades autonomas, com objetivos baseados na solidariedade 

e na democracia, dando primazia aos individuos e ao trabalho sobre o capital na distribuicao 

dos beneficios (HAGENBUCH, 1961). 

Na mesma linha de raciocinio, a Economia social pode ser definida como conjuntos 

de empresas privadas que atuam no mercado com a finalidade de produzir bens e servicos, 

segurar e financiar, e nas quais a distribuicao dos beneficios e as tomadas de decisoes nao 

estao ligadas diretamente ao capital de cada socio. Tern a finalidade de servicos aos membros 
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e ao meio social (ambiente social), autonomia de gestao, os processos de decisao 

democraticos e a primazia das pessoas e do trabalho sobre o capital na reparticao dos 

resultados (IRION. 1997). 

Aprofundando um pouco mais a reflexao sobre a Economia Social, percebe-se que 

esta se apresenta como uma forma de economia que possui ideias proprias. mas que utiliza 

algumas caracteristicas da forma capitalista, como a livre iniciativa de organizacao, a 

competicao no mercado e a propriedade privada dos meios de producao (entendidos como 

sendo privativos de uma coletividade), e, tambem. da economia estatal, por nao se caracterizar 

pelo lucro, onde o bem estar coletivo e sua forca motriz. e os meios de producao sao publicos 

(do coletivo dos participantes). Nessa uniao de caracteristicas, a Economia social fundamenta-

se, sobretudo, em valores como o humanismo e a solidariedade, agregados a participacao, a 

responsabilidade e a eficacia empresarial (IRION, 1997). 

A Economia Solidaria e uma visao teorica de um processo em andamento, ou seja, na 

perspectiva da construcao de empreendimentos economicos e solidarios que conjuguem 

principios de cooperacao e democracia, que combinem autogestao e, assim, promovam 

resultados economicos, estes sao idearios perseguidos que servem como metas a serem 

alcancados. Logo, a concepcao de Economia Solidaria, conjugando esses principios 

funcionaria como uma ferramenta analitica para identificacao e promocao dessa corrente 

(GAIGER, 2000). 

Singer (2002) argumenta que a economia solidaria pode ser uma estrategia possivel 

de luta contra as desigualdades sociais e o desemprego: 

" A construcao da economia solidaria e uma destas outras estrategias. Ela aproveita a 

mudanca nas relacoes de producao provocada pelo grande capital para lancar os 

alicerces de novas formas de organizacao da producao. a base de uma logica oposta 

aquela que rege o mercado capitalista. Tudo leva a acreditar que a economia 

solidaria permitira. ao cabo de alguns anos, dar a muitos que esperam em vao. um 

novo emprego. a oportunidade de se reintegrar a producao por conta propria 

individual ou coletivamente'" (SINGER. 2002. p. 138) 

Sendo assim. a Economia Solidaria pode ser uma alternativa para o desemprego 

crescente e para a melhoria da qualidade de vida dos cooperados. 

Alvarez, Dagnino e Escobar (2000) ressaltam que a incorporacao de reivindicacoes 

selecionadas pelos discursos e pela politica oficial da ONU e do governo nao significam 

necessariamente a traducao em implementacao efetiva. 

Diante disso, o crescimento da economia solidaria no contexto brasileiro evoluiu a 

partir de fatores variados, dentre os quais refletem o desempenho urbano e a desocupacao, o 
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rural que e resultante de um pensamento coletivo ou individual de querer a partir de trabalhos 

de reciclagem, de aproveitamento do solo, do tempo disponivel, manifestar-se assim como 

luta de sobrevivencia. Porem. percebe-se que a populacao urbana aumentou conforme os 

censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). De 1940 ate os ultimos anos 

houve um declinio da populacao rural (SILVA e RIBEIRO, 2010). 

Assim, de acordo com Mance (1999), no entorno do sistema capitalista. como forma 

de superacao das desigualdades sociais, algumas alternativas foram sendo gestionadas. Nesse 

processo historico e como apontam algumas literaturas. em primeiro lugar surgiu a Economia 

Social, com o proposito de emancipar o operario. Com o passar do tempo e com agravamento 

do contexto socioeconomic dos setores e por meio das exigencias do proprio mercado de 

trabalho, outra forma de organizacao economica se configurou, ou seja, a Economia Popular, 

com acoes voltadas para a sobrevivencia e subsistencia. sem processar uma estrategia de luta 

mais ampla. Uma parcela significativa da Economia Popular, junto com um ideario de 

solidariedade fundou as condicoes necessarias para a formacao da Economia Popular 

Solidaria, que se apresenta com inovacoes nas relacoes de trabalho e producao, diferenciando-

se das relacoes produzidas pelo mercado capitalista, sendo que a realizacao dessa producao ira 

se dar neste mesmo mercado com todas as suas contradicoes peculiares a um sistema 

excludente. Mas a forma como se desenvolve essa producao e a riqueza dessa organizacao. 

pois se fundamentam na solidariedade. 

" A palavra solidariedade possui um sentido moral que vincula o individuo a vida. 

aos interesses e as responsabilidades de um grupo social, de uma nacao ou da 

propria humanidade. Ela indica uma relacao de responsabilidade entre as pessoas 

unidas por interesses comuns, de maneira tal que cada elemento do grupo se sinta na 

obrigacao moral de apoiar os demais'" (MANCE. 1999, p. 17). 

A proposta de uma organizacao economica centrada no individuo surgiu em meados 

do seculo X V I , com a pratica do associativismo e com o aparecimento do cooperativismo. 

embora o associativismo coletivista estivesse presente em outras epocas, nas ideias de auxilio 

mutuo, nas relacoes de trabalhos e na associacao coletiva de pessoas, apresentando seus 

indicios nas construcoes de armazens, fabricas, empresas rurais e, ate mesmo, na constituicao 

das republicas (REBONATTO, 1985 apud REIS e AGUIAR. 2003). 

O importante a reter e que, tanto a exclusao social como os movimentos de 

solidariedade, podem ocorrer em paralelo. mas nao necessariamente. O fato e que ao longo do 

processo historico de evolucao do modo de producao capitalista, a exclusao e uma realidade e 

se decompoe em diferentes matrizes. tanto do lado da oferta como no da demanda. Ou seja, a 
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exclusao no contexto da logica de reproducao do capital nao e uma prerrogativa unica do 

trabalho. 

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

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

significa que os participantes na economia deveriam cooperar entre si em vez de competir 

(SINGER. 2002). 

3.2 ECONOMIA SOLIDARIA 

Economia Solidaria e um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que 

e preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem. sem destruir o 

ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no proprio 

bem (SINGER, 2000). 

O movimento de economia solidaria tern crescido de maneira acelerada. nao apenas 

na Europa e no Brasil, como tambem em diversos outros paises do mundo. 

O crescimento de empreendimentos economico-solidarios no contexto brasileiro se 

deve a varios fatores, dentre os quais vale destacar: a resistencia de trabalhadoras e 

trabalhadores a crescente exclusao, desemprego urbano e a desocupacao rural resultantes da 

expansao agressiva dos efeitos negativos da globalizacao da producao capitalista (SINGER. 

2002). Tal resistencia se manifesta principalmente como luta pela sobrevivencia, na 

conformacao de um mercado informal crescente, onde brotam iniciativas de economia 

popular, tais como a atuacao de camelos, flanelinhas e vendedores ambulantes, normalmente 

de carater individual ou familiar. 

Para Schvvengber (2013), a Economia Solidaria surge no Brasil como estrategia para 

o enfrentamento das diferencas sociais e economicas, onde somam-se forcas com os 

movimentos sociais que lutam contra as politicas de Estado que beneficiam apenas o 

desenvolvimento do sistema capitalista. A Economia Solidaria atua com atividades 

economicas autogestionarias buscando combater o desemprego crescente e a pobreza. 

Em junho de 2003, o congresso nacional aprovou projeto de lei do presidente Lula. 

criando o Ministerio do Trabalho e Emprego (MTE) e a Secretaria Nacional de Economia 

Solidaria (SENAES). Reconheceu. dessa forma, o Estado brasileiro, um processo de 

transformacao social em curso, provocado pela ampla crise do trabalho que vem assolando o 

pais desde os anos 1980. A desindustrializacao, suscitando a perda de milhoes de postos de 

trabalho, a abertura do mercado acirrando a competicao global e o desassalariamento em 
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massa, o desemprego macico e de longa duracao causando a precarizacao das relacoes de 

trabalho (SINGER, 2004). 

Conforme Tiriba (1998), nem toda economia popular e solidaria e nem toda 

Economia Solidaria e popular. E necessario refletir sobre qual conceito/pratica de economia 

popular e solidaria se quer construir. 

Nao basta ser uma economia onde todos sao donos do investimento, mas o ideal e 

que todos tambem possam desenvolver-se coletivamente financeiramente, como um 

amadurecimento interno e externo de mercado. com a convivencia e humanizacao do 

trabalho. capazes de gerenciar o investimento coletivo atraves de autogestao, na qual cada 

integrante do grupo possa dar sua opiniao e ou sugestao, encontrar e desenvolver seus talentos 

e repasse de seus conhecimentos previos e adquiridos com o trabalho desenvolvido no 

empreendimento para os demais cooperados, afinal o conhecimento deve ser disseminado 

para nao comprometer a producao envolvida, seja esta de bens ou servicos (ARROYO e 

SCHUCH, 2006). 

Numa perspectiva marxista, Singer (2000) considera que a Economia Solidaria surge 

como modelo de producao e distribuicao alternativo ao capitalismo, criado e recriado 

periodicamente pelos que se encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado de 

trabalho. A Economia Solidaria casa o principio da unidade entre posse e uso dos meios de 

producao e distribuicao (da producao simples de mercadorias) com o principio da socializacao 

destes meios (do capitalismo); [...] ela nao e a criacao intelectual de alguem. mas uma criacao 

em processo continuo de trabalhadores em luta contra o capitalismo. Como tal, ela nao 

poderia preceder o capitalismo industrial, mas o acompanha como uma sombra, em toda a sua 

evolucao. 

A Economia Solidaria tenta criar condicoes de assegurar sobrevivencia e qualidade de 

vida a populacao envolvida. Meio Neto (2013) diz em seu texto que os principios desta 

economia sao: 

" ... A valorizacao social do trabalho humano... A satisfacao plena das 

necessidades de todos como eixo da criatividade tecnologica e da atividade 

economica...0 reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do 

feminino numa economia fundada na solidariedade...A busca de uma relacao 

de intercambio respeitoso com a natureza...E os valores da cooperacao e da 

solidariedade" (MELO NETO, 2013, p. 4). 
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Isto nao deve remeter a ideia de que esta economia e perfeita, pois pode-se perceber 

que e um caminho alternativo que pode trazer realmente melhorias para muitas pessoas que 

tern uma pratica democratica e saibam trabalhar coletivamente alcancando uma dimensao 

maior do que o da economia. Educando-se para atuar nas relacoes de colaboracao entre as 

pessoas, respeitando e repassando os valores culturais (CUNHA, 2003). 

A economia solidaria vem se apresentando, nos ultimos anos, como inovadora 

alternativa de geracao de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusao social. 

Compreende uma diversidade de praticas economicas e sociais organizadas sob a forma de 

cooperativas, associa9oes, clubes de troca. empresas autogestionarias. redes de cooperacao. 

entre outras, que realizam atividades de producao de bens, prestacao de servicos, financas 

solidarias, trocas, comercio justo e consumo solidario (SINGER, 2000). 

Nesse sentido, compreende-se por economia solidaria o conjunto de atividades 

economicas de producao, distribuicao, consumo, poupanca e credito, organizadas sob a forma 

de autogestao. Considerando essa concepcao, a Economia Solidaria possui as seguintes 

caracteristicas (SINGER, 2000): 

a. Cooperacao: 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. Envolve diversos tipos de organizacao coletiva: empresas autogestionarias ou 

recuperadas (assumida por trabalhadores): associacoes comunitarias de producao: redes de 

producao, comercializacao e consumo; grupos informais produtivos de segmentos 

especificos (mulheres, jovens); clubes de trocas. Na maioria dos casos, essas organizafoes 

coletivas agregam um conjunto grande de atividades individuals e familiares. 

b. Autogestao: os/as participantes das organizacoes exercitam as praticas participativas de 

autogestao dos processos de trabalho, das definicoes estrategicas e cotidianas dos 

empreendimentos, da direcao e coordenacao das acoes nos seus diversos graus e interesses. 

Os apoios externos, de assistencia tecnica e gerencial. de capacitacao e assessoria, nao 

devem substituir nem impedir o protagonismo dos verdadeiros sujeitos da acao. 

c. Dimensao Economica: e uma das bases de motivacao da agregacao de esforcos e recursos 

pessoais e de outras organizacoes para producao. beneficiamento, credito, comercializacao 

e consumo. Envolve o conjunto de elementos de viabilidade economica. permeados por 

criterios de eficacia e efetividade, ao lado dos aspectos culturais. ambientais e sociais. 

d. Solidariedade: O carater de solidariedade nos empreendimentos e expresso em diferentes 

dimensoes: na justa distribuicao dos resultados alcancados; nas oportunidades que levam 

ao desenvolvimento de capacidades e da melhoria das condicoes de vida dos participantes: 
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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. 

Considerando estas caracteristicas, a Economia Solidaria aponta para uma nova 

logica de desenvolvimento sustentavel com geracao de trabalho e distribuicao de renda. 

mediante um crescimento economico com protecao dos ecossistemas. Seus resultados 

economicos, politicos e culturais sao compartilhados pelos participantes, sem distincao de 

genero, idade e raca. Implica na reversao da logica capitalista ao se opor a exploracao do 

trabalho e dos recursos naturais, considerando o ser humano na sua integralidade como sujeito 

e finalidade da atividade economica (www.portal.mte.gov.br, 2013). 

Ja a relacao entre a economia solidaria e o modo capitalista de producao e bem 

Singer (2002), por fim. destaca que o que impede a economia solidaria a se difundir 

com forca cada vez maior ja nao e mais a demanda das vitimas da crise, mas a expansao do 

conhecimento do que e a tecnologia social, economica e juridica de implementacao da 

economia solidaria. Centenas de iniciativas, que tendiam antes a ficar isoladas, passam a 

receber a atencao e o apoio de instituicoes especializadas. A construcao de um modo de 

producao alternative ao capitalismo no Brasil ainda esta no comeco, suas dimensoes ainda sao 

modestas diante do tamanho do pais e de sua populacao. Mesmo assim, dezenas de milhares 

ja se libertam pela solidariedade. O resgate da dignidade humana. do auto-respeito e da 

cidadania destas mulheres e destes homens ja justifica todo esforco investido na economia 

solidaria. E por isso que ela desperta entusiasmo. 

Retoma-se. aqui, entao, os principios em que a Economia Solidaria se baseia: 

coopera9ao, solidariedade, autogestao, sustentacao economica e sustentabilidade ambiental. 

Tais principios desdobram-se em propostas e acoes praticas. Tais acoes praticas e propostas 

resumida por SINGER (2002): 

"Mesmo sendo hegemonico, o capitalismo nao impede o desenvolvimento de outros 

modos de producao porque e incapaz de inserir dentro de si toda populacao 

economicamente ativa. A economia solidaria cresce em funcao das crises sociais que 

a competi<;ao cega dos capitais privados ocasiona periodicamente em cada pais. Mas 

ela so se viabiliza e se torna uma alternativa real ao capitalismo quando a maioria da 

sociedade. que nao e proprietaria de capital, se conscientiza de que e de seu interesse 

organizar a producao de um modo em que os meios de producao sejam de todos os 

que os utilizam para gerar o produto social" (SINGER. 2002. p. 86) 

http://www.portal.mte.gov.br
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de trabalho dependem de viabilidade economica e de uma gestao democratica em seus 

empreendimentos. 

3.3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

O conceito de desenvolvimento sustentavel surgiu "'oficialmente" no documento 

relatorio Nosso Futuro Comum (WCED, 1991). Os topicos centrais do conceito de 

desenvolvimento sustentavel elaborados pela CMMAD (Comissao Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento) e contidos no relatorio Nosso Futuro Comum (WCED. 1991) 

ou Relatorio Brundtland se tornaram a base da Agenda 21. 

Foi na "Conferencia das Na9oes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento" — 

CNUMAD (mais conhecida por "Rio-92" ou "Eco-92") que se buscou o consenso 

internacional para a operacionalizacao do conceito do desenvolvimento sustentavel. A partir 

desta conferencia, o termo desenvolvimento sustentavel ganhou grande popularidade e vem 

sendo base dos projetos ambientais da atualidade. 

O Relatorio Brundtland ou Nosso Futuro Comum e um dos documentos mais 

famosos a respeito da introducao de uma nova etica nas relacoes socioeconomicas. O 

relatorio, publicado no ano de 1987, e o resultado de um debate organizado pela ONU 

(Organiza9ao das Na9oes Unidas), chefiado pela Gro Harlem Bundtland — primeira-ministra 

da Noruega. O relatorio colaborou para as discussoes mundiais sobre a rela9ao conflituosa 

entre desenvolvimento sustentavel e os padroes de vida material (consumismo). e de certa 

forma para criticas, embora muito limitadas, ao modelo de desenvolvimento adotado pelos 

paises industrializados, e reproduzido pelos paises mais pobres (www.portaleducacao.com.br, 

2013). 

A sustentabilidade envolve desenvolvimento economico. social e respeito ao 

equilibrio e as limita9oes dos recursos naturais. De acordo com o relatorio da Comissao 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU em 1983, o 

desenvolvimento sustentavel visa ao atendimento das necessidades do presente, sem 

comprometer a possibilidade de as gera9oes futuras atenderem as proprias necessidades 

(www.portaleducacao.com.br, 2013). 

A mudan9a de paradigmas estabelece um novo cenario para o processo de 

desenvolvimento das atividades agricolas, florestais e pecuarias no Brasil. E, portanto, a partir 

da observa9ao da realidade local, que o Ministerio da Agricultura desenvolve e estimula as 

boas praticas agropecuarias, privilegiando os aspectos sociais, economicos, culturais. bioticos 

http://www.portaleducacao.com.br
http://www.portaleducacao.com.br
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e ambientais. Nesse caso, estao incluidos sistemas de producao integrada, de plantio direto. 

agricultura organica, integracao lavoura-pecuaria-floresta plantada, conservacao do solo e 

recuperacao de areas degradadas. Para apoiar o produtor. o ministerio elabora projetos e 

programas direcionados para a assistencia tecnica, financiamento e normatizacao das praticas 

rurais sustentaveis. E dessa forma que se pretende superar o grande desafio de manter o Brasil 

como provedor mundial de materias primas e alimentos, aliado a necessidade da conservacao 

do meio ambiente. (www.agricultura.gov.br, 2013). 

Ferreira (1998) afirma em seu livro "A questao ambiental: sustentabilidade e 

politicas publicas no Brasil" que: 

"o padrao de producao e consumo que caracteriza o atual estilo de desenvolvimento 

tende a consolidar-se no espaco das cidades e estas se tornam cada vez mais o foco 

principal na definicao de estrategias e politicas de desenvolvimento" (FERREIRA. 

1998, p. 19). 

Deste modo. e de grande importancia a busca de alternativas sustentaveis e que 

esquadrinhem qualidade de vida para a dinamica urbana, consolidando uma referenda para o 

processo de planejamento urbano (VEIGA, 2005). 

Para Veiga (2005), o desenvolvimento sustentavel e considerado um enigma que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pode ser dissecado, mesmo que ainda nao resolvido. Em seu livro "Desenvolvimento 

Sustentavel: o desafio para o seculo X X I " , ele afirma que o conceito de desenvolvimento 

sustentavel e uma Utopia para o seculo X X I , apesar de defender a necessidade de se buscar um 

novo paradigma cientifico capaz de substituir os paradigmas do "globalismo". 

Outra definicao para "desenvolvimento sustentavel" ou "sustentabilidade" foi 

descrita por Satterthwaite (2004) como: 

"a resposta as necessidades humanas nas cidades com o minimo ou nenhuma 

transterencia dos custos da producao. consumo ou lixo para outras pessoas ou 

ecossistemas, hoje e no futuro" (SATTERTHWAITE, 2004, p. 6). 

O desenvolvimento sustentavel e um processo de aprendizagem social de longo 

prazo que, por sua vez, e direcionado por politicas publicas orientadas por um piano de 

desenvolvimento nacional. Assim, a pluralidade de atores sociais e interesses presentes na 

sociedade colocam-se como um entrave para as politicas publicas para o desenvolvimento 

sustentavel (BEZERRA e BURSZTYN, 2000). 

http://www.agricultura.gov.br
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Para Cavalcanti (2003), sustentabilidade significa a possibilidade de se obterem 

continuamente condicoes iguais ou superiores de vida para um grupo de pessoas e seus 

sucessores em dado ecossistema. Para o autor, as discussoes atuais sobre o significado do 

termo "desenvolvimento sustentavel" mostram que se esta aceitando a ideia de colocar um 

limite para o progresso material e para o consumo, antes visto como ilimitado, criticando a 

ideia de crescimento constante sem preocupacao com o futuro. 

O conceito descrito por SACHS (1993) refere-se aos diferentes tipos de 

sustentabilidade. a saber: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sustentabilidade ecologica - refere-se a base fisica do processo de crescimento e tern 

como objetivo a manutencao de estoques dos recursos naturais, incorporados as atividades 

produtivas. 

• Sustentabilidade ambiental - refere-se a manutencao da capacidade de sustentacao dos 

ecossistemas, o que implica a capacidade de absorcao e recomposicao dos ecossistemas em 

face das agressoes antropicas. 

• Sustentabilidade social - refere-se ao desenvolvimento e tern por objetivo a melhoria da 

qualidade de vida da populacao. Para o caso de paises com problemas de desigualdade e de 

inclusao social, implica a adocao de politicas distributivas e a universalizacao de 

atendimento a questoes como saude, educacao, habitacao e seguridade social. 

• Sustentabilidade politica - refere-se ao processo de construcao da cidadania para garantir 

a incorporacao plena dos individuos ao processo de desenvolvimento. 

• Sustentabilidade economica - refere-se a uma gestao eficiente dos recursos em geral e 

caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento publico e privado. Implica na 

avaliaclo da eficiencia por processos macrossociais. 

3.4 ASSOCIATIVISMO, DESENVOLVIMENTO LOCAL E SOCIAL 

O associativismo e fruto da luta pela sobrevivencia e pela melhoria das condicoes de 

vida nas comunidades. Todo o patrimonio de uma associacao e constituido pelos associados 

ou membros, logo, as associacoes nao possuem fins lucrativos (AMARAL, 2013). 

A associacao expressa uma relacao dinamica. uma relacao em movimento, em 

direcao a um lugar melhor pela cooperacao. O deslocamento e um processo tambem fundado 

em relacoes sociais associativistas. das quais podem nascer formas cooperativas. 

Desenvolvimento nao significa seguir um rumo previamente inscrito na vida social, mas exige 
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a construcao das proprias condicoes dessa vida social pela acao dos homens. No processo do 

desenvolvimento local e imprescindfvel o reconhecimento da multiplicaclo e diversidade das 

potencialidades humanas (FRANTZ, 2013). 

A via do associativismo fomenta um debate permeado de pontos contrapostos onde o 

dialogo abre caminho para a reconstrucao, para o desenvolvimento e, conforme salienta 

Arruda (2004) apud Frantz (2013), onde a diversidade do conjunto de talentos, capacidades. 

competencias que constituem a singularidade e a criatividade de cada um. O metodo e coloca-

las em comum, buscando construir lacos solidarios de colaboracao no interior da comunidade. 

de modo a desenvolver o quanto possivel os talentos, capacidades e competencias coletivas. 

Trata-se, como no caso de cada pessoa, de desenvolver a comunidade no sentido de tornar-se 

sujeito consciente e ativo do seu proprio desenvolvimento. 

Na concepQao de Souza (1993) e fundamental colocar o desenvolvimento humano no 

centro de qualquer tipo de desenvolvimento e particularmente do chamado desenvolvimento 

economico. Nao existe o economico sem o social, o social e fundante, determinante, o 

economico e derivado, subordinado. 

Reconhecer a agenda humana como propulsora do desenvolvimento abre espaco a <C 

processo do desenvolvimento local permite levantar a hipotese da ampliacao da dimensao 

humana da economia pela maior identidade dos seus agentes. 

Conforme Canterle (2004), as organizacoes associativas abrigam um complexo 

sistema de relacoes sociais que se estruturam a partir das necessidades, das intencoes e 

interesses das pessoas que cooperam no sentido de fazer frente a naturais debilidades. Da 

dinamica dessas relacoes nascemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a96es no espaco da economia, da politica, constituindo-se 

em processos de aprendizagem e estruturas de poder. 

Portanto, como sublinha CANTERLE (2004), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cultura, a educacao, aos valores. Como decorrencia, recoloca-se o problema do 

desenvolvimento nos espacos locais, nas proximidades humanas, nas relacoes entre as 

pessoas, nos espacos do associativismo e das praticas cooperativas (FRANTZ, 2013). 

O associativismo e uma questao primaria para o potencial emancipatorio e o J (_rj zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(,J> 
desenvolvimento de qualquer comunidade ao articular o pontual com o abrangente. O 

" [ . . . ] fica claro que o fomento do associativismo constitui a pedra angular do 

desenvolvimento e cuja problematica esta em captar as contradiv6es e organizar as 

pessoas, uni-las e engaja-las harmonicamente em torno de interesses comuns, dando 

atendimento as suas necessidades coletivas e individuals*' (CANTERLE, 2004, p. 8) 
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Assim sendo, o associativismo instrumentaliza os mecanismos que concretizam as 

demandas sociais e que tornam os homens mais proximos da busca de autonomia na 

promocao do desenvolvimento local. A cooperacao, por sua vez, passa a ser a forca indutora 

que modifica comportamentos e abre caminhos para incorporar novos conhecimentos. Desta 

forma, cria um tecido flexivel mediante o qual se enlacam distintos atores produzido um todo 

harmonico que culmina no estabelecimento de uma comunidade de interesses. em uma 

estrutura que deve ser ajustada para refletir os padroes de comunicacoes, inter-relacoes e 

cooperacao, reforcando a identidade do associativismo e a dimensao humana (CANTERLE. 

2004). 

Segundo Buarque (1999), desenvolvimento local e um processo endogeno registrado 

em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos, capaz de promover o dinamismo 

economico e a melhoria da qualidade de vida da populacao. Representa singular 

transformacao nas bases economicas e na organizacao social em nivel local, resultante da 

mobilizacao das energias da sociedade, explorando as suas capacidades e potencialidades 

especificas. Para ser um processo consistente e sustentavel, o desenvolvimento deve elevar as 

oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da economia local, aumentando a 

renda e as formas de riquezas. ao mesmo tempo em que assegura a conservacao dos recursos 

naturais. 

Quando se fala em desenvolvimento local se refere nao so ao desenvolvimento 

economico, mas tambem ao desenvolvimento social, ambiental, cultural, politico e humano. 

Por isso, e preciso realizar investimentos em capital humano, capital natural, alem dos 

correspondentes ao capital economico e financeiro. O enfoque do desenvolvimento local 

possui visao integrada de todas essas dimensoes, ja que nao e possivel separar a 

interdependencia existente entre elas (BUARQUE, 1999). 

As estrategias e as iniciativas de desenvolvimento local propoem-se a estimular a 

diversificacao da base economica local, favorecendo o surgimento e o conhecimento entre as 

empresas e os territorios. Compreende-se por territorio um ator inteligente, que provoca 

transformacoes e nao apenas como suporte dos recursos e atividades economicas. O 

desenvolvimento local e um processo de crescimento economico e de mudancas de 

paradigmas, liderado pela comunidade local ao utilizar seus ativos e suas potencialidades, 

buscando a melhoria da qualidade de vida da populacao (ZAPATA, 2001; CAMPOS, 2003). 

Nas discussoes de Zapata (2001), pode-se inferir que a estrategia de apoio ao 

desenvolvimento local/territorial tern como eixos a construcao de capital social, o fomento 

adequado aos micro e pequenos empreendimentos e o fortalecimento da governanca local, 
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atraves da cooperacao, da construcao de parcerias e da pactuacao de atores por um projeto 

coletivo de desenvolvimento com mais equidade. 

A visao do desenvolvimento economico local supoe planejamento integral e menos 

simplificador sobre o funcionamento das economias. Essa visao conduz a estrategia que deve 

acompanhar os esforcos do ajuste macroeconomico e externo, com atuacoes orientadas para 

obter a introducao de inovacoes tecnologicas. De gestao e socioinstitucionais no conjunto dos 

diferentes sistemas/arranjos produtivos locais e do tecido empresarial existente (ZAPATA, 

2001). 

Portanto, o enfrentamento da pobreza, segundo Franco (2002). como insuficiencia de 

desenvolvimento, exige nova concepcao encontrada nas propostas de desenvolvimento local, 

visto que nos dias de hoje, a estrategia que tern se firmado no combate a pobreza e aquela que 

procura induzir, de forma integrada, o desenvolvimento local conhecido como DLIS. 

Desta forma, fica renovada, atualizada com os rumos da humanidade, que invista 

simultaneamente em todos os fatores de desenvolvimento e nao apenas no crescimento 

economico. 

Um tipo de organizacao associativa e a associacao. ela pode ser formada por um 

grupo de duas ou mais pessoas que se organizam para defender seus interesses comuns, sem 

fins lucrativos e com personalidade juridica (AMARAL, 2013). 

3.5 ASSOCIACOES DE GRUPOS 

O novo Codigo Civil define as associacoes como uniao de pessoas que se organizam 

para fins nao economicos. Tal definicao, aparentemente simples, traz uma seria de discussoes 

e desdobramentos importantes. A materia era muito confusa no Codigo Civil de 1916, que 

tratava na mesma parte de associacoes e sociedades civis, e a doutrina refletia essa confusao. 

Comparando com a situacao anterior, o novo Codigo Civil representa um grande avanco no 

esclarecimento da materia. A classificacao das pessoas juridicas de direito privado e bem mais 

eficiente, identificando-se de forma precisa as associacoes, fundacoes e sociedades. A 

distincao entre sociedades e associacoes e muito mais clara, visto que (i) sociedades sempre 

tern por objetivo o exercicio de atividade economica para partilha de resultados entre os 

socios - art. 981 e (ii) associacoes sao unioes de pessoas para fins nao economicos - art. 53 

(TOZZIN1 e BERGER, 2013). 

O espaco grupal favorece o estabelecimento de relacoes e o qualificativo 

solidariedade que o nomeia remete a essa dependencia e responsabilidade mutuas. Assim, os 
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Grupos de Acao Solidaria tern o objetivo de se constituirem como um lugar para compartilhar 

experiencias e propor acoes de engajamento social. Nao se restringem a busca de solufoes de 

problemas individuals, pois se privilegia a proposicao de acoes coletivas com potencial de 

transformacao social (ARENDT, 1997). 

A transformacao do sujeito so e possivel atraves do avanco da consciencia atraves da 

acao. Segundo Fromm (1967), e a existencia social dos homens que determina sua 

consciencia. A producao de ideias, de conceitos, de consciencia e, a principio, mesclada com 

a atividade material e as relac5es materiais dos homens, a linguagem da vida real. A 

consciencia nunca pode ser senao existencia consciente e a existencia dos homens em seu 

processo vital real. 

Fromm (1967) afirma que nao so as circunstancias fazem o homem, este tambem faz 

as circunstancias. O homem muda no decurso da historia, e o produto da historia; assim como 

ele faz a historia, ele e seu proprio produto. A historia e a historia da auto-realizacao do 

homem; ela nada mais e que a autocriacao do homem por intermedio de seu proprio trabalho e 

producao. 

Como todo trabalho de grupo, apresenta um desenvolvimento descontinuo. Sao 

comuns situacoes de crise, abandono por alguns membros e periodos de passividade e de 

inercia. Diante dessa tendencia, sao estimulados os lacos solidarios entre os participantes, bem 

como sao valorizados os saberes e as alternativas construidos por eles proprios no decorrer da 

reflexao sobre o processo de saude-enfermidade-trabalho. Pois, conforme Arendt (1997), a 

liberdade nao e a liberdade privada da nao interferencia, mas sim a liberdade publica de 

participacao democratica. 

Por todas estas caracteristicas, houve o interesse pela analise das praticas da 

Associacao de Pescadores do municipio de Sume - PB, no que se refere ao trabalho das 

mulheres associadas no desfiamento do peixe traira. 
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4 M E T O D O L O G I A 

Para a realizacao desse trabalho utilizou-se um levantamento bibliografico de 

diferentes autores, nos quais foram feitas varias abordagens direcionadas as praticas 

associativistas, Economia Solidaria, desenvolvimento sustentavel, desenvolvimento local e 

social, bem como de associacoes de grupos. 

O metodo caracterizou-se como descritivo, partindo da realidade da Associacao de 

Pescadores do municipio de Sume - PB, a qual trabalha com a tecnica de desfiar o peixe 

traira. 

Foi utilizada, segundo Figueredo (2011), a observacao e informacoes dedutivas das 

interacoes interpessoais, sendo o metodo classificado como qualitative 

O procedimento utilizado foi o estudo de caso, no qual examinou-se o conjunto de 

atividades do grupo de associadas. Este procedimento caracteriza-se pela construcao da 

historia do individuo, bem como o trabalho do grupo (FIGUEREDO, 2011). 

A pesquisa foi realizada atraves de visitas a Associacao de Pescadores para a 

observacao do trabalho e conversas informais com os membros associados. 

4.1 OBJETO DE ESTUDO 

A Associacao de Pescadores do municipio de Sume localiza-se na propria cidade, 

apesar de estar interligada diretamente a cooperativa do municipio de Monteiro - PB, sendo 

bastante efetiva na melhoria de qualidade de vida dos associados, oferecendo-lhes cursos e 

capacitacoes para que aprimorem a tecnica de desfiamento do peixe traira. 

Na associacao, os homens e as mulheres pescam e vendem os peixes limposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "InzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Naturd" ou 

em forma de "file", apesar deste peixe nao ser muito aceito para fins comerciais. Com isso, as 

mulheres resolveram deixar de pescar e dedicar-se a tecnica de retirar as espinhas da traira. 
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5 R E S U L T A D O S E DISCUSSAO 

De acordo com informacoes do seu Presidente, a Associacao de Pescadores do 

municipio de Sume - PB foi fundada em 2004. visando uma maior organizacao dos 

Pescadores do municipio, e tambem para obter uma formalizacao. Apos a criacao da 

associacao, os Pescadores obtiveram uma maior condicao para adquirirem recursos que sao 

utilizados para os fins da pesca artesanal. Outra conquista foi o seguro adquirido no periodo 

do defeso (Piracema), que e um beneficio que o Governo Federal disponibiliza para quern e 

associado. 

Uma das principals atividades da Associacao de Pescadores e o projeto traira 

desfiada, desenvolvido por meio de um processo de beneficiamento da traira, fazendo a 

retirada de todas as espinhas. Assim, obtem-se um maior valor comercial para o produto final. 

Este projeto e realizado exclusivamente pelas mulheres dos Pescadores, atuando como uma 

forma de inclusao social e solidaria, e tambem economica. 

As mulheres, apesar de terem outras atividades, utilizam esse projeto para 

acrescentar a renda da familia e, tambem, para se inserirem nas praticas associativistas 

praticadas pelos Pescadores, tendo um papel fundamental no desenvolvimento do projeto. 

Todo o peixe e beneficiado e processado em uma casa alugada, localizada na rua 

Adamastor Gomes de Araujo, bairro Carro Quebrado, proximo ao acude publico de Sume -

PB. O peixe e entregue as mulheres "in natura", sendo feito um trabalho de pre-cozimento 

para facilitar a retirada de toda a carne do peixe, sem que restem espinhas. Para a producao de 

um quilograma de traira desfiada sao necessarios pelo menos tres quilogramas de peixe "in 

natura". Apos ser processado, o produto final fica pronto para ser utilizado nas mais variadas 

receitas culinarias, tais como: risoto de traira, creme de traira, sopa de traira, lasanha de traira. 

buchada de traira e outras mais. 

Apos o processo de desfiar a traira, e agregado um valor economico bastante 

significativo, visto que pode ser por um valor de 16 reais o quilograma. O peixe "in natura" 

consegue alcancar um preco de, no maximo, 4 reais por quilograma no comercio local. 

Apesar de ser um processo demorado para que se obtenha um quilograma de peixe 

desfiado, a cada dia as mulheres associadas tern adquirido mais pratica no desfiar da traira e, 

com isso, produzir mais o produto. 

De grande importancia tern sido as parcerias feitas com varios orgaos como o PNAE 

(Programa Nacional de Alimentacao Escolar), prefeitura e comerciantes, fazendo com que o 

produto seja inserido no comercio com sua compra direta. O PNAE abastece as escolas 
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Estaduais, introduzindo a traira desfiada na merenda escolar. Com esta parceria tem-se um 

mercado pronto para ser abastecido pelo produto. 

As parcerias tern um papel bastante importante na manutencao do projeto e na 

inclusao social das mulheres, pois mantem uma crescente valorizacao do produto e tambem 

do trabalho realizado pelas mulheres que, ha pouco tempo, nao tinham muito a fazer com as 

atividades direcionadas ao trabalho com produtos da pesca. 

Outro ponto importante sao os cursos realizados pelos parceiros, que inserem 

capacitacoes para que as mulheres associadas possam desenvolver atividades com um maior 

conhecimento tecnico e tambem pratico, podendo assim estabelecer uma maior qualidade em 

todas as suas atividades desenvolvidas. Com as capacitacoes pode-se observar que elas estao 

muito mais seguras das atividades que estao desenvolvendo. Os cursos sao aplicados pelo 

SEBRAE, SENAI e outros. 

Uma parceria que vem a garantir a venda do peixe pescado pelos associados e feita 

com o PAA (Programa de Aquisicao de Alimentos), que faz a compra direta de todo o peixe 

pescado, trazendo a garantia aos Pescadores de que todo seu produto sera vendido. Com esta 

parceria o pescador tern muito mais tranquilidade para trabalhar, pois sabe que todo o seu 

produto ja tern destino certo. 

Na area da educacao o Ministerio da Pesca desenvolveu capacitacoes para 

professores alfabetizarem os Pescadores, um passo importante para que os Pescadores tenham 

um maior conhecimento adquirido, tanto educacional, social e economico. 

As praticas ambientais sao aplicadas atraves de palestras educativas que buscam 

conscientizar os Pescadores para a preservacao do meio ambiente, orientando-os para a nao 

realizacao da pesca no periodo de '"defeso". bem como nao despejarem lixo as margens dos 

acudes ou dentro do rio. 
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6 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Apesar de muitas pessoas nao terem o conhecimento suficiente para relacionar a 

Economia Solidaria as suas atividades. esta pesquisa mostrou mais uma vez que praticas 

solidarias existem em todo lugar e estao inseridas em toda sociedade. 

Alem da Economia Solidaria. o desenvolvimento sustentavel vem crescendo e se 

tornando uma solucao para muitos problemas ambientais e sociais. No caso das mulheres da 

Associacao de Pescadores do municipio de Sume. o peixe que antes apresentava problemas 

para ser negociado, agora, com a retirada das espinhas, ficou valorizado comercialmente e, 

com isso, houve melhoria na qualidade de vida desta comunidade, tanto social, como 

ambiental e economica. 

A Associacao de Pescadores do municipio de Sume - PB, por meio de sua atividade 

de desfiamento do peixe traira, executado apenas pelas mulheres associadas tern se 

caracterizado como um empreendimento praticante da Economia Solidaria, uma vez que todas 

as associadas trabalham conjuntamente e o lucro obtido com a venda do peixe e dividido para 

todas as mulheres associadas de forma igualitaria. 

Alem disso, a possivel sobra do dinheiro arrecadado e utilizada para pagar os custos da 

propria Associacao, tais como contas de agua e energia, bem como para adquirir peixes na 

epoca de estiagem. quando a pesca se torna atividade reduzida. 
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APENDICE 
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APENDICE A - Fotografias dos membros da Associac5o de Pescadores do municipio de 

Sume - PB. 

Figura 1 - Vistoria da marinha, realizada entre os associados para verificacao das condi9des 

de uso de seus barcos. 

FONTE: Autoria pr6pria, 2013. 

Figura 2 - Pesagem do pescado, entregue a parceria com o Governo Federal (PAA -

Programa de Aquisicao de Alimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

FONTE: Autoria pr6pria, 2013. 
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Figura 3 - Pesagem e separacao dos diferentes tipos de peixes. 

FONTE: Autoria pr6pria, 2013. 

Figura 4 - Transporte do pescado em caminhao frigorifico. 

FONTE: Autoria pr6pria, 2013. 


