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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CARVALHO, Augusta Roberta Santa Cruz. PERFIL SOCIOECONOMIC© DOS 
AGRICULTORES DA ASSOCIAQAO DOS PRODUTORES 
AGROECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO- PB. Monografia 
apresentada ao Curso de Pos-Graduacao em Educacao de Jovens e Adultos com 
Enfase em Economia Solidaria no Semiarido Paraibano, como pre-requisito para 
a obtencao do titulo de Especialista. (UFPB/CDSA), Sume, 2013. 

A preocupacao crescente com a preservacao do meio ambiente bem como com o 

aumento da qualidade de vida das comunidades tern estimulado associates de 

agricultores a desenvolverem conjuntamente com seus membros o cultivo da 

agricultura agroecologica, a qual e isenta de agrotoxicos. Com isso, algumas 

famflias tern produzido alimentos chamados "organicos", normalmente cultivados 

em pequenas areas, caracterizando a agricultura familiar como fonte de renda, 

ampliando a pratica da economia solidaria nestas comunidades. Este trabalho tern 

como proposito realizar uma analise relativa a agricultura familiar, tendo comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i _ 

objetivo investigar o perfil socioeconomico dos membros da Associacao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 

Produtores Agroecologicos do municipio de Monteiro, regiao do Cariri Ocidental 

da Paraiba. A metodologia utilizada nessa pesquisa foi do tipo quantitativa. Foram 

aplicados questionarios para realizar a avaliacao socioeconomica dos agricultores 

alem de conversas informais, no periodo de Julho de 2013. A producao C Q 

agroecologica estudada e obtida via agricultura familiar e comercializada na feira 

local, com revendedores e atacadistas e em orgaos governamentais. Os 

resultados para a migracao a esse tipo de comercio teve como motivo principal o 

baixo investimento inicial. E notavel a estreita relacao de solidariedade e 

confianca entre os membros da associacao. A referida agricultura mostra-se como 

fator fundamental para a inclusao social. 

Palavras-Chave: Desenvolvimento sustentavel, economia solidaria, agricultura 

familiar, associagao de agricultores. 
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1 INTRODUQAO 

A sociedade atual tem passado por um grande processo de transformacao 

nos ultimos anos. As mudancas estruturais, de ordem economica e social, nas 

ultimas decadas tern fragilizado o modelo tradicional da relacao de trabalho 

capitalista (AS ORIGENS..., 2013). Para garantir a sobrevivencia, os trabalhadores 

tern buscado novas alternativas de trabalho. Neste contexto, pode-se destacar a 

agriculture familiar como destaque tanto no que diz respeito a produtos com boa 

qualidade para o consumo (sem agrotoxicos), quanto com relacao ao respeito ao 

meio ambiente. 

Assoc ia tes e cooperativas tern sido fundamentals para promover estes 

trabalhos voltados para a agricultura familiar. Tais praticas colaboram para a 

eficacia economica dos empreendimentos, ja que integram nos trabalhadores o 

sentimento de responsabilidade pelos resultados do empreendimento, pela renda 

de cada um e pela sobrevivencia de todos (GAIGE, 2004). Estes trabalhadores 

tern como metodo de gestao a cooperacao e a solidariedade entre seus membros. 

Por todo o Brasil e em outros paises diversas experiencias populares 

coletivas de producao e de geracao de renda vem crescendo cada vez mais. Se 

por um lado estas pessoas sao tidas como desqualificadas e incapazes por nao 

atenderem as exigencias do mercado capitalista, por outro possuem a facilidade 

de desenvolver diversas outras competencias que as permitem promover renda e 

dessa forma, garantir o seu sustento (MALUF, 2004). 

A agricultura familiar, alem de garantir produtos de boa qualidade para o 

consumo, tambem busca unir a necessidade de desenvolvimento economico da 

sociedade em conjunto com o respeito ao meio ambiente, promovendo assim, um 

ambiente de sustentabilidade. Neste sentido, Leff (2004) defende que os conflitos 

socioambientais emergem de principios eticos, direitos culturais e lutas pela 

apropnacao da natureza que vao alem da internalizacao dos custos ecologicos 

para assegurar um crescimento sustentado. 

O interesse pelo tema acima mencionado nasceu de reflexoes acerca da 

importancia do consumo de produtos sem uso de agrotoxicos, visto que estes 

possibilitam uma melhor qualidade de vida e um meio ambiente mais sustentavel. 



9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Levando em conta a importancia da inclusao social e financeira de 

pequenos grupos, este trabalho debrucou-se sobre a tematica da agricultura 

familiar que, de modo geral, e constituida por pequenos e medios produtores que, 

na maioria das vezes, se organizam por meio de cooperativas ou associates. 

Em geral, estes agricultores sao pessoas com baixo nivel de escolaridade e, na 

sua maioria, diversificam os produtos cultivados para diluir custos, aumentar a 

renda e aproveitar as oportunidades de oferta ambiental e disponibilidade de mao 

de obra. 

O foco desta pesquisa foi identificar o perfil dos agricultores familiares da 

feira agroecologica do municipio de Monteiro - PB, localizado na regiao do Cariri 

Ocidental paraibano. Esta feira representa um espaco de venda de uma 

diversidade de produtos advindos da agricultura familiar e representa uma 

alternativa viavel para os agricultores, haja vista que elimina os atravessadores e 

proporciona o contato direto com os consumidores finais. 

Se para que se tenha boa qualidade de vida e fundamental uma boa 

alimentacao, e natural que se busque conhecer como vivem e quern sao estes 

produtores. 
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1.1 OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tern como objetivo principal analisar o perfil socioeconomico 

dos agricultores membros da Associacao dos Produtores Agroecologicos do 

municipio de Monteiro - PB, os quais trabalham com a agricultura familiar 

agroecologica. 

1.1.2 Objetivos Especificos 

• Identificar o perfil socioeconomico dos agricultores, por meio de aplicacao de 

questionario e conversas informais. 

• Investigar a forma de comercio da producao obtida a partir da agricultura 

ecologica. 

• Contribuir com informacoes para mediar acoes para o dinamismo da agricultura 

familiar. 
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2 FUNDAMENTAQAO TEORICA 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

0 conceito de Desenvolvimento Sustentavel, embora ainda objeto de 

estudo, busca agrupar a necessidade do desenvolvimento economico, com o 

desenvolvimento social, em comum acordo com o respeito ao meio ambiente. 

Pensar hoje em desenvolvimento sustentavel e pensar em preservar, em uma 

melhor qualidade de vida, e cuidar da natureza para que futuras geracoes nao 

venham a sofrer consequencias de nossas irresponsabilidades. "Desenvolvimento 

sustentavel significa qualificar o crescimento e reconciliar o desenvolvimento 

economico com a necessidade de se preservar o meio ambiente" 

(BINSWANGER, 1997). 

Neste sentido, a sustentabilidade surge como uma alternativa para se 

repensarem as praticas, estabelecendo limites no que diz respeito ao consumo, 

nao apenas individual, mas tambem coletivo. 

Embora todos devam ter a consciencia de que cada individuo deve fazer 

sua parte, a implantacao de politicas publicas voltadas para esta tematica tern 

deixado muito a desejar. Se for levado em conta que a degradacao ambiental e 

fruto do mau uso dos recursos naturais, observa-se que as mudancas neste 

contexto so sao atingidas por meio de fatores relacionados ao comportamento 

humano para que se possa modificar tal problematica. 

Godard (1997b), com relacao a gestao de recursos naturais, preve que: 

"A promocao da gestao integrada de recursos naturais e do 
meio ambiente pode nos levar n§o so ao questionamento de 
certas modalidades tecnicas de exploracao, mas tambem 
estimular a busca de transformacao das condicoes sociais 
que cercam seu exercicio" (Godard, 1997b, p.209). 

Levando em conta o que diz Godard (1997b), se faz necessario repensar 

esta atual modalidade de gestao no que diz respeito ao sentido real de 

sustentabilidade. 
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2.2 ECONOMIA SOLIDARIA 

Tendo em seus principios o ideal do socialmente justo, ambientalmente 

responsavel e economicamente viavel, eis que surge um "novo modelo 

economico" denominado Economia Solidaria. A Economia Solidaria se 

desencadeou por meio de praticas voltadas para a solidariedade, companheirismo 

e colaboracao. Tern em sua base influencias de valores culturais e busca 

combater a desigualdade social (MAIA, CANTIN e BRAGA FILHO, 2013). 

Singer (2013) costuma destacar em varias de suas obras o seguinte a 

respeito da Economia solidaria: 

"... Seus principios basicos: a propriedade coietiva do capital 
e o direito a liberdade individual. Todos os que produzem 
sao uma unica classe de trabalhadores na qual todos sao 
possuidores do capital atraves do trabalho cooperativo" 
(SINGER, 2013) 

A empresa solidaria e basicamente de trabalhadores, que apenas Q 

secundariamente sao seus proprietaries e sua finalidade basica nao e maximizar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACD 

CD 

lucro, mas a quantidade e a qualidade do trabalho. E comum hoje encontrarem-se ^ 

grupos de trabalhadores reunidos em cooperativas e associates em meio as 

dificuldades, mas em busca de um ideal (SINGER, 2003). 

Levando em consideracao a Economia Solidaria e o modo de produgao 

capitalista de producao, Singer (2003) acredita que, mesmo sendo hegemonico, o 

capitalismo nao impede o desenvolvimento de outros modos de producao porque 

e incapaz de inserir dentro de si toda a populacao economicamente ativa. A 

economia solidaria cresce em funcao das crises sociais que a competicao cega 

dos capitals 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. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Coelho (2006) destaca que a 

Economia Solidaria vem se solidificando como alternativa de desenvolvimento 

economico aos modelos e padroes exploratorios dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus operandi da economia 
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capitalista pelo qual nossa sociedade optou seguir. Ao mesmo tempo, nao atua 

em um campo fora do capitalismo e do mercado formal, mas ao contrario, busca 

dentro da realidade existente formas alternativas de desenvolvimento economico 

baseado em valores mais humanos, na busca da autonomia dos grupos que a 

praticam, em praticas sociais e ambientais sustentaveis. 

Portanto, a Economia Solidaria diverge do capitalismo em diversos 

fatores, porem nem um nem outro impede o desenvolvimento de qualquer modo 

de producao (SINGER, 2004). 

2.3 AGRICULTURA FAMILIAR 

Nos ultimas decadas a preocupacao com a qualidade de vida tern sido 

crescente, sobretudo com a alimentacao, isso porque o bem estar esta <C 

diretamente ligado ao que se ingere. A agricultura familiar, por meio das feiras 

livres, tern desempenhado um papel fundamental no que diz respeito a venda de 

produtos agroecologicos advindos de uma agricultura que tern como base a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CO 

CO 

sustentabilidade e que tern crescido a cada dia. Estes produtos aparecem como CI5 

base para a transicao dos atuais modelos convencionais de agricultura para uma 

agricultura mais sustentavel, ou seja, contribuem para a baixa dependencia de 

insumos comerciais, uso de recursos renovaveis locais e adaptacao as condicoes 

locais (GODOY e DOS ANJOS, 2007). 

As feiras livres tern sido fundamentals na consolidacao economica e 

social, sobretudo da agricultura familiar, sob o ponto de vista do feirante, 

representando tambem um espaco publico, socioeconomico e cultural muito 

dinamico e diversificado sob o ponto de vista do consumidor. As feiras tern se 

apresentado como elemento fundamental na consolidacao de inclusao social e 

reducao das desigualdades economicas e politicas reinantes no campo (GODOY 

e DOS ANJOS, 2007). 

Embora em meio as dificuldades enfrentadas, a agricultura familiar tern 

desempenhado um papel bastante expressivo no meio rural brasileiro e vem, a 

cada dia, se revelando uma peca chave para que se possa ter uma vida mais 

saudavel e de qualidade. 
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A agricultura familiar e a forma mais conveniente de ocupacao social do 

meio rural, onde a promocao dos pequenos produtores de alimentos promove a 

equidade e a inclusao social em simultaneo a uma maior, mais diversificada e 

mais sustentavel oferta de alimentos a popula?ao (MALUF, 2004). 

As feiras livres sao uma tradicional modalidade periodica de comercio 

varejista, dispersas no espaco e no tempo, cada qual com a sua relevancia e 

magnitude peculiar. Identificar a sua origem e certamente perder-se no 

desconhecido de um passado distante. Sao de grande importancia para a 

sociedade, em decorrencia da diversidade e do dinamismo que essas feiras 

oferecem (GODOY e DOS ANJOS, 2007). 

Para Goncalves (2007), no intimo das feiras livres nao ocorre apenas a 

comercializacao formal, mas tambem uma relacao de companheirismo entre os 

feirantes, ou seja, o sentimento de cooperacao e amizade esta presente nas 

relacoes dos comerciantes e dos consumidores, denominados fregueses. 

Godoy e Dos Anjos (2007) identificam o papel das Feiras livres sobre a 

economia, tornando-se ambiente dinamico na visao do consumidor. Pode-se 

perceber seu papel fundamental seja no campo da economia, da cultura ou da 

politica. 

Vale destacar que as feiras sao consideradas espaco de reproducao 

social (GODOY e DOS ANJOS, 2007); locus de aprendizagem e troca de saberes 

(ALMEIDA, 2009), ambiente impulsor da cultura popular (GUIMARAES, 2010). E 

neste ambiente que ocorre a construcao e desconstrucao do espaco, devido as 

mudancas ambientais que ocorrem na regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Agricultura Convencional x Agricultura Organica 

Pode-se dizer que sao dois modos de producao que divergem em 

diversos aspectos, como destacam Bens e Dunlap (1990) apud Joels (2002), com 

relacao aos contrastes entre os dois tipos de agricultura (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Contraste existente entre os dois modos de producao: Agricultura 

Convencional e Agricultura Organica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AGRICULTURA CONVENCIONAL AGRICULTURA ORGANICA 

• Centralizacao do poder e controle 

nas multinacionais. 

• Descentralizacao do poder, controle 

local e diversificado. 

• Dependencia de inumeras fontes de 

energias externas e servicos 

provenientes do agronegocio. 

• Baixa dependencia de insumos de 

fora da propriedade e do complexo 

do agronegocio, inclusive do credito 

rural. 

• Dominio da natureza. 

• Eterna luta contra a natureza para 

extrair beneficios para a especie 

humana. 

• Harmonia com a natureza. 

• 0 homem e a natureza sao 

inseparaveis e estao 

interconectados. 

• Baseada na especializagao, na 

reducao da base genetica de 

plantas e animais e na monocultura. 

• Baseada em praticas que estimulam 

a diversidade biologica em todos os 

niveis do sistema produtivo. 

• Os recursos naturais sao tratados 

como inesgotaveis. 

• Comprometimento com a 

conservacao dos recursos naturais a 

longo prazo. 

• A competigao e vista como um 

aspecto positivo para a agricultura e 

para a sociedade como um todo. 

• Importancia da cooperacao entre os 

agricultores e da necessidade das 

comunidades rurais. 

Fonte: BEUS e DUNLAP (1990) apud JO ELS (2002). 

Se comparada com a agricultura convencional, a agricultura organica 

diverge da mesma em diversos aspectos, tanto no que diz respeito a questoes 

ambientais quanto a sociais. Dentre essas divergencias pode-se destacar a 

agricultura organica a frente, pois tern como foco a conservacao da 

biodiversidade, preservacao e conservacao dos solos e dos recursos hfdricos, 

harmonia com o meio ambiente, uso de materials alternatives, e aumento das 

oportunidades de trabalho, uma vez que nao utilizam maquinas em sua producao, 

fortalecendo, assim, a agricultura familiar (SANTA CATARINA, 2003). 

Ainda segundo Santa Catarina (2003), o interesse pela agricultura 

organica tern aumentado devido a crescente preocupacao da populacao com a 

qualidade dos alimentos que consome. Pode-se perceber que a agricultura 

organica tern contribuido de maneira significativa para a qualidade de vida da 
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populacao seja ela urbana ou rural e, alem disso, tern buscado cada dia mais a 

preservacao do meio ambiente. 

Vale ressaltar, como lembra Penteado (2000), que a agricultura organica 

tambem pode contribuir para melhorar a renda, melhor seguranca alimentar e 

criacao de novos empregos. Desta forma, garante a permanencia dos pequenos 

produtores no meio rural garantindo-lhes a sobrevivencia e proporcionando-lhes 

melhor qualidade de vida. 

Alem disso, pode-se ressaltar que producao com qualidade esta 

diretamente relacionada a agricultura organica. Dessa forma, Rezende et al. 

(2003) destacam que: 

"A agricultura organica, alem de representar esforcos na 
busca da producao de alimentos de qualidade de uma 
maneira sustentavel, tambem pode ser vista como um 
instrumento a disposicao de agricultores familiares que 
buscam formas de valorizar sua produ?§o" (REZENDE et 
al., 2003, s. p.). 

Deste modo, por meio da producao organica e possivel fazer uso mais 

consciente da terra levando em conta a preservacao ambiental bem como fazer 

uso de produtos livres de agrotoxicos, mantendo assim, uma vida saudavel e 

sustentavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Agroecologia 

A agroecologia aparece como base para a transicao dos atuais modelos 

convencionais de agricultura para uma agricultura mais sustentavel, ou seja, 

valorizando uma baixa dependencia de insumos comerciais, uso de recursos 

renovaveis locais, adaptado as condicoes locais, manutencao a longo prazo da 

capacidade produtiva, preservacao da diversidade biologica e cultura, uso de 

conhecimento tradicional local e producao, tanto para consumo interno (mercado 

local e subsistencia) como para a exportacao. A agroecologia, alem de ter como 

foco a sustentabilidade, tambem valoriza o conhecimento popular dos seus 

dirigentes (CAPORAL, 2004). 

Segundo Altieri (2000), quando se trata de agroecologia deve-se levar em 

consideracao os seguintes pontos: 

b i 

CO 
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• Que os problemas tecnicos encontrados no campo sao tambem problemas 

sociais e politicos. 

• Que muitos problemas e dificuldades enfrentados estao ligados as adversidade 

do capitalismo. 

• O conhecimento dos proprios agricultores. 

• Que deve-se tratar a causa e nao o sintoma de determinada doenca, ou deficit 

nutricional, ou praga observada no campo. 

• Que e formada pela uniao de varias ciencias. 

Sao diversos os fatores que envolvem a agroecologia e os problemas 

enfrentados devem sem ser combatidos desde o inicio (ALTIERI, 2000). 

2.4 ASSOCIACOES DE AGRICULTORES 

As associacoes de agricultores rurais vem ganhando espaco a cada dia e 

recebido incentivos por parte dos orgaos publicos, isso porque o excedo rural tern 

sido crescente nas ultimas decadas. ° ? 

A Associacao de Produtores Rurais e, pois, conceituada como um tipo de O 

organizacao civil, constituida de produtores rurais e suas familias, com o objetivo 

de dinamizar o processo produtivo rural, desenvolvendo acoes em beneficio da 

comunidade por eles constituida (BRASIL, 2009). 

No que tange as instituicoes associativistas: cooperativas, associacoes e 

sindicatos, os mesmos possuem algumas prerrogativas para ter o direito de sua 

constituicao e funcionamento. Segundo Brasil (2009), as principais vantagens da 

Associacao sao: 

• Aumentar o poder de barganha e de reivindicagao do grupo associativo. 

• Facilitar a assistencia tecnica grupal e o processo de capacita?ao geral, 

possibilitando a reducao de custos de producao e a melhoria da produtividade. 

• Facilitar a diversificacao planejada da producao familiar, tornando-a sustentavel 

economicamente. 

• Permitir a aquisicao e a utilizacao de bens que nao poderiam ser adquiridos 

individualmente. 

• Permitir a aquisi?ao de insumos e/ou suprimentos a precos mais vantajosos. 
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• Proporcionar melhor distribuicao dos resultados gerados pela atividade agricola 

e a expansao do mercado interne 

• Contribuir para a melhor distribuicao de alimentos e a interiorizacao do 

desenvolvimento. 

• Contribuir para a geracao de emprego e a melhoria da renda familiar, e 

• Incentivar a fixacao do homem no campo, contribuindo para a reducao do 

exodo rural. 

A principal limitacao e de ordem legal: nao pode uma Associacao ter fins 

lucrativos, assim nao pode exercer atividades comerciais plenas (em seu nome). 

Em se tratando de formacao patrimonial (Brasil, 2009), destaca que a 

Associacao nao tera capital social e, sim, patrimonio social. Ao ser extinta, seus 

participantes nao terao direito as partes do patrimonio constituido pela entidade, 

visto que todos os bens remanescentes serao, obrigatoriamente, transferidos em 

forma de doacao, para outra instituicao com a mesma finalidade, legalmente 

constituida e em plena atividade. O patrimonio social da associacao sera 

constituido por doacoes das instituicoes governamentais e nao governamentais, 

por suas disponibilidades financeiras liquidas, pelos bens moveis e imoveis, pelas 

contribuicoes dos produtores associados e as demais pessoas fisicas e juridicas 

preocupadas com a producao, ampliacao da renda, melhoria da vida familiar e o 

exodo rural. Pode- se notar que a associacao tern como finalidade o bem comum 

social, a geracao de emprego e renda, buscando melhorar a qualidade do homem 

no campo incentivando dessa forma a sua permanencia no mesmo para assim, 

reduzir o exodo rural. 

De acordo com os artigos que disciplinam o associativismo no codigo civil 

(Lei N° 10.406, de 10- 01-2002): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 53. Constituem-se as associacoes pela uniao de pessoas que se organizem 

para fins nao economicos. 

Paragrafo unico. Nao ha, entre os associados, direitos e obrigacoes reciprocos. 

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associacoes contera: 

I. a denominacao, os fins e a sede da associacao; 

II. os requisitos para a admissao, demissao e exclusao dos associados; 

III. os direitos e deveres dos associados; 
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IV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as fontes de recursos para sua manutencao; 

V. o modo de constituicao e funcionamento dos orgaos deliberativos e 

administrativos; 

VI. as condicoes para a alteracao das disposicoes estatutarias e para a 

dissolucao. 

Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto podera instituir 

categorias com vantagens especiais. 

Art. 56. A qualidade de associado e intransmissivel, se o estatuto nao dispuser o 

contrario. 

Paragrafo unico. Se o associado for titular de quota ou fracao ideal do patrimonio 

da associacao, a transferencia daquela nao importara, de per si, na atribuicao da 

qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposicao diversa do 

estatuto. 

Art. 57. A exclusao do associado so e admissivel havendo justa causa, obedecido 

o disposto no estatuto; sendo este omisso, podera tambem ocorrer se for 

reconhecida a existencia de motivos graves, em deliberacao 

fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes a assembleia geral 

especialmente convocada para esse fim. 

Paragrafo unico. Da decisao do orgao que, de conformidade com o estatuto, 

decretar a exclusao, cabera sempre recurso a assembleia geral. 

Art. 58. Nenhum associado podera ser impedido de exercer direito ou funcao que 

Ihe tenha sido legitimamente conferido, a nao ser nos casos e pela forma 

previstos na lei ou no estatuto. 

Como pode- se perceber, desde 2002 existe uma lei que disponibiliza os 

direitos e deveres das associacoes. 

2.4.1 A Associacao dos Produtores Agroecologicos de Monteiro - PB 

A Associacao dos Produtores Agroecologicos de Monteiro encontra- se 

localizada no Sitio Tingui, cerca de 5 km da referida cidade. Possui sede propria, 

sendo esta construida com recursos doados pelo Projeto Dom Helder Camara. 
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Atualmente a associacao encontra-se com 30 membros, sendo a maioria 

composta por mulheres. Os associados se reunem mensalmente para discutir 

assuntos do interesse de todos. 

Segundo alguns socios, foram realizadas capacitacoes tais como Juntos 

Somos Fortes e Curso de Boas Praticas. A associacao conta com os parceiros 

Projeto Dom Helder Camara, SEBRAE (Servico Brasileiro de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas), COOPAGEL (Cooperativas dos Profissionais em 

Atividades Gerais), Banco do Nordeste, PNAE (Programa Nacional de 

Alimentacao Escolar), dentre outros. 

No municipio de Monteiro - PB, a Prefeitura desenvolve o programa 

Compra Direta em parceria com o Governo Federal. Os produtos sao utilizados na 

merenda escolar e nos programas sociais do municipio. 

A modalidade Compra Direta da agricultura familiar permite a aquisicao de 

alimentos para distribuicao ou para formacao de estoques publicos. Dessa forma, 

cumpre um importante papel na promocao da seguranca alimentar e nutricional, 

na regulamentacao de precos de alimentos e na movimentacao de safras e 

estoques, garantindo a venda do seu produto ao pequeno produtor da agricultura 

familiar. 
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3 METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia usada nesse trabalho foi do tipo quantitativa. A analise 

quantitativa refere-se a dados que tern um tipo de objetividade e de validade 

conceitual. Assim, a analise quantitativa transforma em numeros opinioes e 

informacoes, por meios de recursos e tecnicas estatisticas para classifica-las e 

analisa-las (TRIVINOS, 1992). 

Embora tenha-se optado por manter contato com os sujeitos da pesquisa 

atraves do questionario, tambem houve momentos para conversas informais com 

os associados. 

Para uma melhor compreensao do universo de estudo, torna-se primordial 

ao pesquisador observar o local no qual se que realizar a pesquisa, conhecer os 

individuos e perceber quais as dificuldades apresentadas no geral, para, em 

seguida, tracar as acoes que priorizem solucoes e resultados positivos. 

Ponte (2006) explica que o estudo de caso e uma ferramenta que procura 

conhecer uma organizacao bem definida, que pode ser uma pessoa, uma 

instituicao, um curso, uma disciplina, um sistema educative uma politica ou 

qualquer outra unidade social. Neste caso, a pesquisa assumiu o carater 

qualitative e a intencao deste tipo de pesquisa e compreender no intimo o "como" 

e os "porques" dessa entidade. 

Logo na entrada da Associacao de agricultores ha cartazes e posteres 

com propagandas de incentivo a agricultura familiar e agroecologica (Figura 1). 
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Figura 1 - Posteres na entrada da Associacao. 

FONTE: Autoria propria, 2013. 

A Figura 2 mostra um dos encontros com uma das associadas, no qual 

houve uma proveitosa conversa a respeito do cotidiano destes agricultores. 

Figura 2 - Conversa informal com um dos membros da Associacao de 

agricultores. 

Fonte: Autoria propria, 2013. 



23  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dentro da associacao, ha material, tais como mesas, recipientes plasticos, 

balanca ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA freezers, os quais servem para auxiliar os agricultores no tratamento de 

seus produtos agroecologicos, conforme mostra a Figura 3. 

Figura 3 - Material para auxilio aos agricultores. 

Fonte: Autoria propria, 2013. 

A analise do perfil dos agricultores associados foi feita por meio da 

aplicacao de um questionario (APENDICE 1), executado durante visita a 

Associacao no dia de uma das reunifies realizadas mensalmente, bem como de 

conversas informais com alguns produtores. Apenas 07 (sete) dos 10 (dez) 

questionarios entregues foram devolvidos respondidos. Vale ressaltar que foram 

entregues 10 (dez) questionarios, pois era essa a quantidade de membros 

presente no dia da visita e, durante a pesquisa, nao houve outra oportunidade 

para ser entregue ao restante dos associados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na cidade de Monteiro - PB, a feira agroecologica tern inicio a partir das 

05:00h da manna, estendendo-se ate aproximadamente 12:00h, funcionando as 

quartas-feiras, ocorrendo ao mesmo tempo em que a feira convencional. 

Foi possivel notar uma estreita relacao de solidariedade e confianca entre 

os agricultores desta feira, visto que quando um feirante necessita sair para 

resolver algo, seu trabalho e assumido por outro fazendo, assim, a venda dos 

produtos do seu colega. 

Outro fator que nao e tao comum ver e a presenca da juventude nesta 

feira. Porem, segundo relato dos proprios produtores, seus filhos tern uma boa 

parcela de contribuicao, seja direta ou indiretamente, na producao e 

comercializacao dos produtos. 

A agricultura familiar mostra-se um fator de inclusao social promovendo, 

assim, a inclusao e reducao da desigualdade. 

O comercio da feira agroecologica de Monteiro mostra-se bastante 

aquecido devido a grande procura por esse tipo de produto. 

A partir dos questionarios respondidos, os dados foram plotados em 

graficos do tipo histograma. De acordo com estes resultados, seguiu-se com a 

discussao teorica referente a agricultura familiar e suas contribuicoes. 

Na Figura 4 estao apresentados os dados referentes a faixa etaria dos 

agricultores associados. 

Figura 4 - Faixa etaria dos agricultores investigados. 
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Pode-se perceber que a maioria dos produtores encontra- se na faixa etaria 

entre 40 e 49. Assim sendo, faz-se necessario o desenvolvimento de politicas de 

incentivos para que familiares destes produtores venham a se interessar por tal 

pratica de comercio (agricultura familiar) para que futuramente venham assumir o 

lugar destes. Embora apenas sete (07) dos membros da associacao tenham 

respondido o questionario, os dados referentes as idades dos demais associados 

foram obtidos por meio de conversas com alguns membros da associacao. 

Na Figura 5 estao mostrados os dados referentes a escolaridade dos 

agricultores associados. 

Figura 5 - Nivel de escolaridade dos associados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Escolar idade(%) 

F. imcompteto M. completo F. completo 

Conforme observa-se na Figura 5, do total dos entrevistados, 42% 

possuem Ensino Fundamental incompleto, sendo 4 1 % com Ensino Medio 

completo e apenas 17% tern o Ensino Fundamental completo. O alto indice de 

associados que nao conseguiram terminar a primeira fase de seus estudos pode 

ser a causa de muitos continuarem trabalhando na agricultura, devido a falta de 

qualificacao em outros setores do mercado. Porem, os associados relatam que 

nao deram continuidade aos estudos por falta de tempo, mas buscam estar 

sempre se capacitando para sua atuacao de mercado. 

Na Figura 6 e apresentada a distribuicao da renda mensal familiar dos 

agricultores. 
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Figura 6 - Renda mensal familiar dos associados. 
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Observa- se, de acordo com a Figura 6, que ha divergencia quanto a 

distribuicao de renda dos produtores. Enquanto a grande maioria (58%) garante 

uma renda mensal entre R$ 550,00 e R$ 670,00 (abaixo do salario minimo), 

apenas 2% alegaram obter entre R$ 900,00 a R$ 1.000,00 por mes. Dessa forma, 

pode-se afirmar que os principios da Economia Solidaria nao sao aplicaveis neste 

aspecto. 

Quando foram questionados a respeito das motivacoes para a escolha em 

se trabalhar com producao agroecologica, os produtores responderam conforme 

mostrado na Figura 7. 

Figura 7 - Motivos para a escolha pela producao agroecologica. 
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Percebe-se, conforme a Figura 7, que os motivos para a escolha da 

producao agroecologica encontram-se mais concentrados no fato de ser 

necessario um baixo investimento inicial (40%), o que a torna um atrativo para 

estes associados que advem de uma sociedade de classe baixa. A preocupacao 

com a preservacao do meio ambiente segue em segundo lugar (30%), o que e 

fundamental para a atual sociedade. A questao da obtencao de maior lucro so foi 

levantada por 10% dos entrevistados. 

Na Figura 8 podem ser verificados os diferentes produtos comercializados 

pela associacao dos agricultores. 

Figura 8 - Produtos comercializados pela associacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com a Figura 8, pode-se observar que as hortali?as estao na 

lideranga entre os produtos mais comercializados (40%), visto que este produto e 

um dos mais procurados nas feiras locais. 

Podem-se verificar na Figura 9 as diferentes formas para a 

comercializacao dos produtos agroecologicos, utilizadas pelos agricultores da 

associacao. 
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Figura 9 - Formas de comercializacao dos produtos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na Figura 9 observa-se que a venda dos produtos a orgaos 

governamentais e o tipo de comercio mais praticado pelos associados, liderando 

com 58% da comercializacao, seguido da venda a revendedores e atacadistas, 

28% e, posteriormente, a orgaos nao governamentais (20%). Porem, se faz 

necessaria, sendo de fundamental importancia, essa parceria junto aos orgaos 

governamentais, pois e uma das melhores formas utilizadas atualmente para 

incentivar o homem do campo a permanecer na sua terra e tirar seu sustento 

dela. 
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5 CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L U zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os Produtores da APAM (Associacao dos Produtores Agroecologicos de 

Monteiro) na sua grande maioria sao naturais de Monteiro, inserindo-se na faixa 

etaria de 34 a 60 anos. As familias apresentam uma media de cinco pessoas 

morando em cada residencia, com baixa escolaridade entre seus constituintes. 

Apesar destes baixos indices de qualificacao e escolaridade, muitos 

demonstraram interesse em participar de cursos que estao voltados para 

melhorias de suas atividades. 

Um dos fatores fundamentais para a agricultura familiar sao as condicoes 

de creditos disponiveis para esses produtores para que possam da continuidade 

ao processo produtivo. Segundo os entrevistados, eles nao possuem tanta 

dificuldade no que diz respeito ao acesso a credito, isso porque existe um o I 

produtor encarregado na elaboracao dos projetos facilitando, assim, o acesso ao 

credito.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 3 I 

Outro fator que chamou atencao na Associacao foi o fato de que a maioria op 

dos membros sao mulheres, o que pode ser justificado por uma questao cultural: 

enquanto os homens em sua maioria estao cuidando de outras tarefas do campo, 

tais como a lida com os animais e outras atividades relacionadas, as mulheres, 

por sua vez, trabalham na roca. 

Diante do que foi apresentado, percebe-se que a agricultura familiar 

organizada ainda se encontra em ritmo de construcao no municipio, mas e 

notavel que esta modalidade de producao oferece contribuicoes significativas 

para o mercado consumidor, visto que os produtos oferecidos pelos produtores 

advem de uma agricultura ecologicamente correta. 

Por tudo que foi observado, conclui-se que e fundamental a presenca da 

feira agroecologica no municipio de Monteiro - PB. No entanto, torna-se 

necessaria a presenga de politicas publicas voltadas para a promocao e incentivo 

desta cultura, alem de cursos de capacitacao para estes produtores. 

Diante disso, pode-se perceber que o caminho ainda e longo, requer uma 

delicada e conjunta partida de parceiros, mais capacitacoes e investidores, para 

que se possa assegurar aos membros da Associacao e a toda comunidade 

formas de geracao de renda e melhor qualidade de vida. 
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4. FAMJLIA: 

4.1 Quantas pessoas residem com voce? 

NOME IDADE ESCOLARIDADE TRABALHA RENDA 
GRAU DE 

PARENTESCO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Na residencia ha (especificarquantidades): 
4.2 Gestante(s)? 
4.3 Nutriz(es)? 
4.4 Pessoa(s) com deficiencia? 

4.5 Alguem de sua familia recebe: 
( ) pensao/ aposentadoria/auxilio doenca ( ) BPC ( ) bolsa familia 
( ) cesta basica ( ) medicacao ( ) vale transports ( ) n§o recebe 
( ) outros 

Em caso afirmativo, quern faz a(s) doacao(oes)? 
( ) Governo Municipal ( ) Governo Estadual ( ) Governo Federal 
( ) outros 

4.9 Qual a renda mensal da familia? 

5. HABITACAO 

5.1 Tipo de moradia: 
( ) casa ( ) comodo ( ) albergue ( ) barraco ( 
) rua ( ) outro 

5.2 Sua casa e 
( ) propria ( ) alugada () invasao () cedida ( ) outro 

5.3 A construcao e de: 
( ) alvenaria ( ) madeira ( ) taipa ( ) outro 

5.4 Numero de Comodos: 
5.5 Possui banheiro? ( ) nao ( ) sim. Quantos? 



5.6 Estado de conservagao: ( ) bom ( ) regular ( ) pessimo 
5.7 Possui rede eletrica? ( ) sim ( ) nao 
5.8 Possui agua encanada? ( ) sim ( ) nao 
5.9 Tipo de esgoto: 
( ) saneamento ( ) fossa ( ) a ceu aberto ( ) outro 
5.10 Coleta de lixo? 
( ) coleta publica ( ) queima ( ) enterra ( ) a ceu aberto ( ) outro_ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. SAUDE 

6.1. Voce tern algum problema cronico de saude? 
( ) cardiaco ( ) diabetes ( ) reumatismo ( ) pressao alta 
( ) respiratbrio ( ) HIV ( ) dependencia quimica ( ) nao tern 
( ) outros 

8 ATIVIDADES SOCIAIS: 

8.1 Voce participa de alguma atividade de lazer? 
( ) sim ( ) nao 
Em caso afirmativo, qual(is)? 

8.2 Voce frequenta ou ja frequentou algum grupo comunitario (grupo de jovens da igreja, 
grupo de jovens da escola, grupos de danga ou outros)? 
( ) sim ( ) nao 
Em caso afirmativo, qual(is)? 

Perfil do Empreendimento 

1. Como o empreendimento encontra-se organizado? 
( )Associagao 
( ) Grupo informal 
( ) Sociedade mercantil por cotas de responsabilidade limitada 
( ) Cooperativa 
( ) Sociedade mercantil de capital e industria 
( ) Sociedade mercantil em nome coletivo 
( ) Outras 

2. O que motivou a criagao do empreendimento? 

( ) Uma alternativa ao desemprego 

( ) Obtengao de maiores ganhos em um empreendimento associativo 
( ) Uma fonte complementar de renda para os(as) associados(as) 
( ) Desenvolver uma atividade onde todos sao donos 
( ) Condigao exigida para ter acesso a financiamentos e outros apoios 
( ) Recuperagao por trabalhadores de empresa privada que faliu 
( ) Motivacao social, filantropica ou religiosa 
( ) Desenvolvimento comunitario de capacidades potencialidades 
( ) Alternativa organizativa e de qualificagao 
( ) Outros 
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3. Quantidade media de participantes? 

( )5 
( )10 
( )20 
( )30 
( ) Mais 

4. Quanto ao genero, a maioria e formada de: 

( ) Homens 
( ) Mulheres 

5. Qual e a atividade coletiva realizada pelo empreendimento? 

( ) Produgao 
( ) Comercializacao 
( ) Uso de infraestrutura (predios, armazens, sedes, lojas) 
( ) Uso de equipamentos (maquinas, ferramentas) 
( ) Aquisicao (compra ou coleta) de materia prima e insumos 
( ) Poupanca ou credito 
( ) Prestagao do servigo ou trabalho 
( ) Obtengao de clientes ou servicos para os(as) socios(as) 
( ) Troca de produtos ou servicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipificacao e Dimensionamento da Atividade Economics 

6. Qual o tipo de atividade economica desenvolvida pelo empreendimento? 

( ) Atividade de servicos relacionados com a agricultura 
( ) Cultivo de cereais para graos 
( ) Cultivo de outros produtos de lavoura temporaria 
( ) Outras atividades de concessao de credito 
( ) Fabricagao de artefatos texteis a partir de tecidos - exceto vestuario 
( ) Sociedade de credito, financiamento e investimento 
( ) Criagao de bovinos 
( ) Fabricagao de outros artefatos texteis, incluindo tecelagem 
( ) Comercio atacadista de leite e produtos do leite 
( ) Criagao de outros animais 
( ) Reciclagem de sucata nao metalicas 
( ) Fabricagao de artigos de tecidos de uso domestico, incluindo tecelagem 
( ) CriagSo de aves 
( ) Pesca e servigos relacionados 
( ) Cultivo de hortaligas, legumes e outros produtos da horticultura 
( ) Cultivo de frutas citricas 
( ) Confecgoes de pegas do vestuario - exceto roupas intimas, blusas, camisas e 

semelhantes 
( ) Fabricagao de artefatos diversos de madeira, palha, cortiga e material trangado -

exceto moveis 
( ) Fabricag§o de outros produtos alimenticios 
( ) Cultivo de outros produtos de lavoura permanente 
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7. Qual o principal produto produzido? 

( ) Alimentos 

( ) Artigos de cama, mesa e banho 
( ) Confeccoes 
( ) Gado (cabega) 
( ) Peixe 
( ) Operagao de credito 
( ) Linhas de credito e microcredito 
( )Artesanato 
( ) Bonecas 

8. Qual o faturamento medio mensal do empreendimento? 

9. Quais os destinos dos produtos ou servigos? 

( ) S3o vendidos 

( ) Parte e vendida ou trocada e parte e destinada ao autoconsumo de socios (as) 
( ) Os produtos e servigos sao exclusivamente destinados ao autoconsumo de socios(as) 
( ) S3o trocados 

10. Como e feita a comercializagao dos produtos ou servigos? 

( ) Venda direta ao consumidor 
( ) Venda a revendedores ou atacadistas 
( ) Venda a orgao governamental 
( ) Troca com outros empreendimentos solidarios 
( ) Venda a outros empreendimentos de ES 
( ) Outras 

11. Qual a maneira mais utilizada para se fazer a divulgagao dos produtos ou servigos? 

( ) Cartazes, catalogos, folders e panfletos 
( ) Jornais e revistas 
( ) Radios comerciais e educativas 
( ) Radios comunitarias 
( ) TVs (midia televisiva) 
( ) Feiras e exposigoes eventuais 
( ) Divulgagao "boca a boca" 
( ) Outras 

Investimentos. Acesso a Creditos e Apoios 

12. De onde vem os recursos para iniciar os empreendimentos? 

( ) Dos(as) proprias(as) socios(as) — capitalizagao ou cotas 
( ) Emprestimos e/ou financiamentos 
( ) Doagoes 
( ) A atividade nao exigiu aplicagao inicial de recursos 
( ) Outros 



13. E necessaria a utilizacao de creditos ou financiamento? 

( )Sim 
( )Nao 

14. Qual o destino dos financiamentos ou creditos? 

( ) Custeio ou capital de giro e investimento 
( ) Investimentos 
( ) Custeio ou capital de giro 

15. Algum tipo de dificuldade para obtencao de creditos? 

( ) Houve dificuldade 
( ) Nao houve dificuldade 

16. Qual a maior dificuldade enfrentada para obtencao de credito ou financiamento? 

( ) Falta de apoio para elaborar projeto 

( ) Taxas de juros elevadas ou incompativeis com a capacidade do empreendedorismo 
( ) Burocracia dos agentes financeiros 
( ) Falta de aval ou garantia 
( ) Prazos de carencia inadequados 
( ) O empreendimento nao possui a documentacao exigida pelo agente financeiro 

17. O empreendimento contou com algum tipo de apoio, assessoria, assistencia 
capacitaceio? 

( ) Sim 
( ) Nao 

18. Quais os tipos de apoio, assessoria e consultorias recebidas? 

( ) Qualificacao profissional, tecnica, gerencial 
( ) Assistencia tecnica e/ou gerencial 
( ) Formacao sociopolitica (autogestao, cooperativismo, economia solidaria) 
( ) Diagnostico e planejamento (viabilidade economica) 
( ) Assessoria na constituigao, formalizagao ou registro 
( ) Assistencia juridica 
( ) Assessoria em marketing e na comercializacao de produtos e servigos 
( ) Outros 

19. Quais entidades forneceram ou fornecem apoio ao empreendimento? 

( ) Org§os governamentais 

( ) ONGS, OSCIPs, Igrejas, associacoes e conselhos comunitarios 
( ) Sistemas "S" (Sebrae, Sescoop) 
( ) Movimento Sindical (Central, Sindicato, Federagao) 
( ) Cooperativas de tecnicos(as) 
( ) Universidades, Incubadoras, Unitrabalho 
( ) Outras 
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Gestae- dos Empreendimentos 

20. Quais sao as formas de participates dos SOCIOSI as) nas decisoes? 

( ) Eleicao da diretoria em assembleia geral/reuniao do coletivo de socios(as) 
( ) Prestagao de contas aos(as) socios(as) em assembleia geral/reuniao do coletivo de 

socios(as) 
( ) Acesso aos registros e informacoes do empreendimento 
( ) ParticipacSo nas decisoes cotidianas do empreendimento 
( ) Decisoes sobre destino das sobras e fundos em assembleia geral/reuniao do coletivo 

de socios(as) 
( ) Piano de trabalho definido em assembleia geral/reuniao do coletivo de socios(as) 
( ) Contratacoes e remuneracao definidas em assembleia geral/reuni§o do coletivo de 

socios(as) 
( ) Nao existe 

21. Qual a periodicidade das assembleias gerais ou reunioes do coletivo de socios(as) do 
empreendimento? 

( ) Mensal 
( ) Bimestral ou trimestral 
( ) Semanal ou quinzenal 
( ) Anual ou mais de 1 ano 
( ) Semestral 
( ) Nao realiza 
( )Outra 

22. Quais sao os resultados das atividades do financeiro do empreendimento? 

( ) Paga as despesas e ha uma sobra 
( ) Paga as despesas e nao ha sobra 
( i Nao consegue pagar as despesas 

23. Qual o destino das sobras? 

( ) Fundo de investimento 
( ) Fundo de reserva 
( ) Distribuicao entre socios(as) 
( ) Fundo de solidariedade 
( ) Integralizacao de capital 
( ) Fundo de assistencia tecnica e educacional 
( ) Outras 

Situacao de Trabalho no Empreendimento 

24. Qual a remuneragao dada para cada socio(a) que trabalha no empreendimento? 

( ) Remuneragao por produto ou produtividade 

( ) Nao esta conseguindo remunerar 
( ) Nao ha remuneragao (autoconsumo ou voluntaTio) 
( ) Remuneragao fixa 
( ) Remuneragao por horas trabalhadas 
( ) Outros 
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25. Qual o valor medio da remuneragao que o empreendimento consegue pagar aos seus 
socios(as) que trabalham? 

( ) AtezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V2 salario minimo 
( ) V2 a 1 salario minimo 
( ) 1 a 2 salarios minimos 
( ) 2 a 5 salarios minimos 
( ) Mais que 5 salarios minimos 

26. Qual o beneficio, garantias e direitos dados pelo empreendimento aos seus 
socios(as) que trabalham? 

( ) N§o existem 
( ) Qualificagao social e profissional 
( ) Descanso semanal remunerado 
( ) Equipamento de seguranga 
( ) Gratificagao natalina 
( ) Ferias remunerada 
( ) Comissao de prevengao de acidente no trabalho 
( ) Outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dimensao Sociopolitica e Ambiental 

27. Os trabalhadores(as) nao socios(as) tern alguma participagcio em movimentos sociais 
e populares? 

( )Sim 
( ) Nao 

28. Qual a ag§o social e politica que 0 empreendimento exerce participacao? 

( ) Comunitario 

( ) Luta pela terra e agricultura familiar 
( ) Sindical urbano ou rural 
( ) Religioso ou pastoral 
( ) Ambientalista 
( ) Luta por moradia 
( ) Igualdade racial 
( ) Mulheres (genero) 
( ) Ameagados ou atingidos por barragens 
( ) Nenhum 
( ) Outros 

29. Qual a area de atuagao do empreendimento em agoes sociais ou comunitarias como? 

( ) Educagao 
( )Saude 
( ) Trabalho 
( ) Meio ambiente 
( ) Moradia 
( ) Alimentagao/ doagoes/ instituigoes/ assistencia social 
( ) Redugao da violencia 
( ) Lazer/esporte/ cultura/ religi§o 

CO 

CO 
I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LJL. 
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( ) Nenhuma 
( ) Outras 

30. O empreendimento realiza alguma iniciativa com vista a qualidade de vida dos 
consumidores e de seus produtos e/ou servigos? 

( )Sim 
( ) Nao 

31. Qual o tipo de iniciativa do empreendimento voltado a qualidade de vida do 
consumidor? 

( ) Oferta de produtos organicos ou livres de agrotoxicos 
( ) Pregos dos produtos e/ou servigos facilita o acesso aos consumidores 
( ) Informagoes dos produtos e/ou servigos aos consumidores 
( ) Incentivo ou promogao do consumo etico e do comercio justo 
( ) Qualificagao e qualidade do produto e/ou servigo 
( ) Outras 

Observagoes: 

Assinatura do Entrevistado 

de de2013. 
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APENDICE 2 -Termo de livre consentimento apresentado as entrevistadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) participante: 

Sou estudante do curso de Pos-Graduacao em Educacao de Jovens e Adultos 
com Enfase em Economia Solidaria no Semiarido Paraibano da Universidade Federal de 
Campina Grande. Estou realizando uma pesquisa sob supervisao do(a) professor(a) 

, cujo objetivo e 

Sua participacao envolve uma entrevista e sera voluntaria. Se voce decidir nao 
participar ou quiser desistir de continuar em qualquer momento, tern absoluta liberdade 
de faze-lo. 

Na publicacao dos resultados desta pesquisa, sua identidade sera mantida no 
mais rigoroso sigilo. Serao omitidas todas as informacoes que permitam identifica-lo (a). 

Mesmo nao tendo beneficios diretos em participar, indiretamente voce estara 
contribuindo para a compreensao do fenomeno estudado e para a producao de 
conhecimento cientifico. 

Quaisquer duvidas relativas a pesquisa poderao ser esclarecidas pelo(s) 
pesquisador(es). 

Atenciosamente 

Nome e assinatura do(a) estudante Local e data 
Matricula: 

Nome e assinatura do(a) professor(a) supervisor(a)/orientador(a) 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma copia deste 
termo de consentimento. 

Nome e assinatura do participante Locale data 


