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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho teve como objetivo principal investigar as praticas educativas que contribuem 
para o trabalho associado na Associacao dos Criadores de Caprinos de Sume-Paraiba (ACCS). 
O mesmo consiste num estudo de caso que proporcionou a analise dessa associacao, fazendo 
um trabalho descritivo-exploratorio do tema desta pesquisa. A investigacao de natureza 
qualiquantitativa se deu atraves da aplicacao de questionarios a 10 (dez) associados dessa 
sociedade civil. Para tanto, realizou-se visitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in-loco, que proporcionou o contato direto com 
pessoas, lugares e o objeto de estudo, a partir da tecnica de observacao nao participante. 
Utilizou-se ainda fonte de dados primarias obtidas junto ao departamento administrativo da 
ACCS que disponibilizou copias do Estatuto e Atas de reuniao da associacao, e a pesquisa 
bibliografica ao se realizar o levantamento bibliografico acerca do tema em estudo. Os 
resultados obtidos mostram que a associacao investigada n3o tem realizado rotinas de 
atividades. Entretanto, este estudo mostra que a realizacao de praticas educativas no ambito da 
Associacao de Criadores de Caprinos de Sume-PB, que relacione educacao de base popular e 
trabalho associado, pode propiciar aos associados experiencias e aprendizagem dos principios 
da Economia Solidaria, tais como: a democracia, autogestao, cooperacao, participac3o, 
autonomia e emancipacao, integracao e a solidariedade. 

Palavras-chave: Economia Solidaria. Praticas educativas. Trabalho associado. Associacao 

dos Criadores de Caprinos de Sume. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This study aimed to investigate the educational practices that contribute to the associated 
work in the creators of Goats Association of Sume (ACCS ) - Paraiba . This work consists in 
a study of case that provided the analysis of this association, making a descriptive -
exploratory work of this research . This qualitative and quantitative reaserch was done 
through the use of questionnaires to ten (10) members of this society . For this, we carried out 
visits in place, which allowed direct contact with people , places, and the object of study , 
from the non-participant observation technique . Was also used primary data source obtained 
from the administrative department of ACCS which provided copies of the Estatute and 
Minutes of meeting of the association , and the bibliographic research when peforming the 
literature on the topic under study . The results obtained here show that investigated 
association has not conducted routine activities . However, this study shows that the 
realization of educational practices within the Sume Creators of Goats Association that relates 
education and associated work , Will promote experiences of the social economy principals to 
the associated , such as : democracy , self-management, cooperation, participation, autonomy 
and emancipation, integration and solidarity. 

Keywords: Solidarity Economy. Educational Practices. Associated Work. 
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INTRODUCAO 

Um dos grandes desafios no campo da Economia Solidaria e promover a educacao das 

pessoas para outro modo de economia que e oposto a culrura do Capitaiismo. Neste sentido, o 

trabalho associado vem se configurando como um caminho possivel na construcao da relacao 

educacao e trabalho, por se caracterizar como campo de praticas educativas, construcao de 

saberes e formacao dos sujeitos. 

Neste processo, amplia-se a concepcao da educacao, tendo em vista que, as pessoas se 

educam e apreendem em todas as relacoes humanas, ou seja, as praticas educativas sucedem 

em diversos e diferentes movimentos, segmentos e espacos da sociedade. Conforme Tiriba e 

Fisher (2012, p. 3): "[...] no cotidiano dos processos de producao da existencia humana, nas 

diversas instancias das relacoes sociais, que os saberes vao se tecendo. Pelas experiencias 

vividas e percebidas e que sao construidos os saberes sobre o mundo." 

Tais refiexoes apresentadas aqui apontam para a necessidade de reflexao e 

aprofundamento sobre os processos de construcao de saberes e praticas educativas em outros 

espacos da sociedade, neste caso, no trabalho associado. Por que apesar de existirem estudos 

e pesquisas que tern preocupacao em anal isar o novo sentido e cultura do trabalho, no entanto 

constatou-se a partir das fontes ja consultadas, de modo geral, que no contexto brasileiro 

ainda sao poucos os estudos abordando a tematica Trabalho como principio educativo que 

tente articular trabalho e educacao, havendo uma maior escassez quando observado do ponto 

de vista de investigacao local - regional. 

Entretanto, ampliou-se a possibilidade de estudos, pesquisas e refiexoes na perspectiva 

da relacao trabalho-educacao, articulando estes dois campos de conhecimento em contexto 

local - regional, no Curso de Especializacao em Educacao de Jovens e Adultos com enfase em 

Economia Solidaria no Semiarido Paraibano organizado pela Incubadora Universitaria de 

Empreendimentos Economicos Solidarios (IUEES) em parceria com a Universidade Federal 

de Campina Grande. O curso e desenvolvido em todos os sete campi da UFCG,visando a 

formacao de profissionais da Educacao com capacidade para atuar como multiplicadores 

nessa area, melhorar os aspectos educativos nesta tematica, promovendo atividades politico-

pedagogicas baseadas em metodologias participativas e de autogestao. 

Na estreita dessa proposta, necessario se faz problematizar experiencias e as praticas 

sociais, em especial, a relacao educacao-trabalho em espacos do trabalho associado. Nesse 
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sentido, desenvolvemos um estudo de caso em uma associacao de caprinocultores da cidade 

de Sume-Parafba. 

Esta investigacao sobre praticas educativas e trabalho associado teve como cenario 

mais especifico a analise da Associacao de Criadores de Caprino de Sume-PB (ACCS). A 

questao que norteou o desenvolvimento da pesquisa foi: Quais as praticas educativas que 

contribuem para o Trabalho associado na Associacao dos Criadores de Caprinos de Sume-PB 

(ACCS)? 

E uma pesquisa de natureza descritivo-exploratoria, sendo que nos estudos 

exploratorios, segundo Cervo e Brevian, 19 p. 48) "nao elaboram hipoteses a serem testadas 

no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar maiores informacoes sobre 

determinado assunto de estudo". Sendo assim, nosso interesse e investigar as praticas 

educativas que contribuem para o trabalho associado na Associacao dos Criadores de 

Caprinos de Sume (ACCS). E, como objetivos especificos, pretendemos: descrever o processo 

de formacao, organizacao e as acSes da ACCS, com base no trabalho associado; identificar e 

caracterizar as praticas educativas dessa associacao escolhida, observando a participacao e as 

experiencias dos associados; analisar as praticas educativas produzidas pelo trabalho 

associado da ACCS a luz dos conceitos de Educacao, Economia Solidaria e Trabalho 

associado. 

A importance deste estudo vincula-se a possibilidade de ampliar as discussoes sobre 

as praticas educativas e trabalho associado, que observando-o do ponto de vista das fontes ja 

consultadas sobre Educacao e Economia Solidaria, pode proporcionar a construcao de um 

olhar critico e reflexivo no que tange ao trabalho associado no Cariri Paraibano, bem com sera 

uma contribuicao academica, complementando as inquietacoes sobre esse tema de pesquisa. 

E motivado ainda pela vontade em contribuir para a sistematizacao e problematizacao 

dos saberes do trabalho associado da Associacao dos Criadores de Caprinos da cidade de 

Sume-Paraiba e pela necessidade de expor suas principals dificukiades e fragilidades, alem de 

apontar novas perspectivas para o modo de trabalho dessa associacao. 

Para o desenvolvimento deste trabalho adotamos dois tipos de pesquisa: a pesquisa 

bibliografica, que servira de subsidio teorico, tanto para a construcao das informacoes, quanto 

para a orientacao e sustentabilidade no processo de analise do assunto em estudo; e a pesquisa 

documental obtida junto ao departamento administrativo da ACCS que foi disponibilizou 

copias do Estatuto e Atas de reuniao da associacao. A abordagem da pesquisa e quali-

quantitativa, pois buscamos, a partir de descricoes tanto qualitativas quanto quantitativas, o 

entendimento, a interpretacao e a compreensao sobre praticas educativas no trabalho 
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associado de aeordo com a perspective dos sujeitos/participantes do estudo. Trata-se de uma 

pesquisa de Campo realizada na associacao com base na aplicacao questionarios, a partir da 

tecnica de observacao nao participante e visitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in-loco, que proporcionaram ao pesquisador a 

possibilidade de observar os fatos, sem tomar parte deles, mas podendo fazer o registro e a 

coleta das informacoes. 

Nossos subsidios teoricos sobre o conceito de Educacao Frantz (2011), Brandao 

(1985), Pinto (2010); no que se refere a Educacao Popular e EJA, baseamo-nos em Freire 

Paulo Freire (1978, 1987, 2011), Gadoti (2005) Brandao (2008) e outros; quanto a Economia 

Solidaria fundamentamo-nos em Singer (2002 e 2005), Schmitz (2010) Arruda (2005) e 

outros mais; em relacao ao Trabalho associado baseamo-nos em Adams (2010), Novaes e 

Castro (2011), Tiriba (1998 e 2008), Nascimento (2011) entre outros. 

Este trabalho esta estruturado, alem desta introducao, em tres capitulos. O primeiro 

capitulo, dedicado a fundamentacao teorica, apresenta as refiexoes base para o estudo de 

praticas educativas e trabalho associado. No segundo capitulo discorre-se sobre os 

procedimentos metodologicos adotados, justificando-se a viabilidade dos mesmos para com o 

desenvolvimento da pesquisa. O terceiro e ultimo capitulo e dedicado a descricab, analise e 

discussao dos dados; encontram-se nessa parte, primeiramente, a descricao dos dados obtidos 

junto aos sujeitos na pesquisa de campo, a partir de exposicao de figuras e quadros alem de 

comentarios analiticos; em seguida, encontra-se a analise qualitativa dos resultados a luz dos 

rjrincipais conceitos que constituent o referencial teorico deste estudo. Por fim, tem-se a 

conclusao. 
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CAPITULO 1- FUNDAMENT ACAO TEORICA 

1.1. Breves refiexoes sobre o conceito de educacao 

De acordo com Frantz (2011), a educacao e um fenomeno intrinseco a existencia da 

humanidade, e tern muitas definicoes, compreensoes ou explicacoes, podendo acontecer em 

diferentes lugares e de diversos modos. Nesse sentido, a educacao compreende "os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivencia humana, no trabalho, nas 

instituicoes de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizacoes da sociedade civil 

e nas manifestacoes culturais". (BRASIL, 2010, p. 10). 

A educacao pode ser diferenciada nos seus sentidos amplo e restrito, conforme 

sintetiza Libaneo (2002): 

Em sentido amplo, a educacao compreende o conjunto dos processos que ocorrem 
no meio social, sejam eles intencionais ou nao-intencionais, sistematizados ou nao, 
institucionalizados ou nao. [...] Em sentido estrito. a educacao diz respeito a formas 
intencionais de promocao do desenvolvimento individual e de insercao social dos 
individuos, envolvendo especialmente a educacao escolar e extraescolar. 
(LIBANEO, 2002, p. 81zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ADAMS, 2010, p. 30). 

Diante disso, podemos entender a educacao como processo abrangente que pode 

ocorrer tanto sob guarda institucional, denominada de educacao formal, e ainda como 

educacao nao formal que compreende os processos formativos que ocorrem nos espacos nao 

escolares, ou seja, acontecem em outros espacos, situacoes e relacOes sociais. Sendo assim, a 

educacao abrange os processos educativos pelos quais ocorre a social izacao dos individuos 

em sociedade. 

De acordo com Frantz (2011) a educacao compreende em sua amplitude os processos 

educativos da educacao formal, que acontece nas mstituicoes de ensino, onde o conhecimento 

e sistematizado por curriculo. Sendo assim, Pinto (2010) afirma que este tipo de educacao nao 

e uma acao neutra porque nao ha educacao sem ideia de educacao, pois, a mesma se constitui 

de um processo social, pensado pela consciencia humana atraves de um conjunto de 

interacoes e de interconexoes da relacao com o outrem em sociedade. 

Entretanto, Frantz (2011) defende tambem que as pessoas se educam e apreendem 

tambem fora da escola, ou seja, nos outros espacos da sociedade. Para enfatizar a dimensao da 

educacao, Brandao (1985, p. 7) afirma que, 
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ninguem escapa da educacao. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo 
ou de muitos, todos nos envolvemos pedacos da vida com ela: para aprender, para 
ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 
todos os dias misturamos a vida com a educacao. (...) Nao ha uma forma unica nem 
um unico modelo de educacao: a escola nao e o unico lugar em que ela acontece e 
talvez nem seja o melhor; o ensino escolar naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a unica pratica, e o professor 
profissional nao e seu unico praticante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desse modo, compreendemos de acordo com Frantz (2011) que em todos os espacos 

da sociedade o ser humano se educa, isto e, a educacSo ocorre nos espacos da vida humana, 

em todas as suas dimensoes, com todos os seus sentidos. Assim, concordamos que as praticas 

educativas nao se dab apenas na educacao escolar, mas tambem, em outros contextos e 

realidades da sociedade. 

1.2. Educacao popular, Educacao de Jovens e Adultos como praticas educativas 
libertadoras 

Novaes e Castro (2011) observant que, ha muito tempo, luta-se por uma educacao 

emancipatoria pela qual os oprimidos possam romper com os ditames do mundo capitalista, 

que explora e oprime a humanidade, ou seja, busca-se por uma educacao que proporcionasse a 

formacao integral do ser humano. Segundo os autores, esta perspectiva da educacao perpassou 

por alguns seculos e ainda hoje nos inspiram. 

Nesse sentido, Novaes e Castro (2011) ressaltam que no Brasil, a busca por uma 

educacao emancipatoria faz parte das lutas populares, precisamente, dos anos 1950-1960. 

Neste contexto, Paulo Freire se destaca entre os pedagogos libertarios, iniciando suas 

experiencias pedagogicas, que ele mesmo denominou de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Educaqdo Libertadora, 

fundamentada no vasto campo de Educacao Popular (EP), tendo como metodos: o dialogo, a 

conscientizacao, e a libertacao, uma proposta de Educacao Popular da qual Paulo Freire 

continua sendo a referenda. 

A educacao Popular e uma proposta pedag6gica que integra a producao do saber 

popular, originado nos processos ou praticas educativas do povo. Conforme observa Silva 

(2008, p. 99): 

A educacao popular e um espaco em que os diversos saberes podem ser 
evidenciados e construidos. Um dialogo em que as realidades aparentemente 
estaticas possam se mover. Sendo assim, conhecimentos estabelecidos podem ser 
questionados para que a partir daquela realidade transceda-se para a construcao de 
novas realidades mais hum anas, mais justas, mais solidarias, mais sensiveis as 
pessoas, a sociedade e ao mundo. 
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Nesse pensamento, a autora afirma que a educacao popular configura um espaco 

significativo para o encontro de saberes, pois atraves dela pode acontecer o dialogo entre as 

realidades, possibilitando a construcao de novos saberes e novas realidades mais humanas. 

E a educacao popular na perspectiva freiriana com uma proposta de educacao 

humanizadora que envolve os sujeitos em suas distintas dimensoes e potencialidades, visando 

o desenvolvimento humano, o processo de humanizacao, de socializacao dos individuos em 

sociedade, considerando que o ser humano e formado ao longo da vida, de modo continuo, 

sendo que suas vivencias integradas por praticas formativo-educativas, nas diversas situacoes 

e espacos sociais (CALADO, 2008). 

E humanizadora por ter no dialogo o encontro dos homens, mediatizados pelo mundo. 

"E ele, pois, o movimento constitutive da consciencia que, abrindo-se para a infinitude, vence 

intencionalmente as fronteiras da finitude e incessantemente, busca reencontrar-se alem de si 

mesma. Consciencia do mundo." (FREIRE, 1987, p. 9). Nessa perspectiva, a educacao 

popular configura uma pratica educativa emancipadora pela qual ocorre a emancipacab 

humana, ou seja, os oprimidos derxam essa condicao e passam a ser protagonistas dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \±1 

. . . . . O 
transformacao social pela criticidade, particrpacao, etc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 3 

CO 

Assim, a educacao popular como pratica libertadora promove ao homem a conquista ^ 

da liberdade. Segundo Freire (1987), os oprimidos nao obterao a liberdade por acaso, senao CI5 

procurando-a em sua praxis e reconhecendo nela que e necessario lutar para consegui-la. ^ 

Neste caso, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Educacao Libertadora tambem acontece com a problematizacao da realidade, 

por que: 

[...] possibilita um olhar critico sobre a realidade e a compreensao de que as pessoas 
podem inferir nessa realidade como sujeito ativo. Apesar de reconhecer os 
condicionamentos sociais e economicos, existe tambem o entendimento de que 
assim como aquela realidade foi construida, ela tambem pode ser transformada 
(SILVA,2008, p. 108- 109). 

Na Educacao como pratica libertadora, os oprimidos sao libertados, assumindo a 

condicao de cidadaos politizados, criticos, conscientes e emancipados, capazes de transformar 

a realidade. Como afirma Silva (2008), a educacao libertadora e aquela liberta os oprimidos e, 

isto acontece quando os sujeitos sao autocriticos e reflexivos, isto e, analisam a si proprios e 

problematizam a realidade e suas relacoes sociais. Para tanto, a educacao libertadora visa o 

processo de conscientizacao dos sujeitos. 

Segundo Brandao (2008), a educacao popular deve promover transformacoes reais, 

inicialmente, no nivel das consciencias individuals e de culturas coletivas, por conseguinte, na 
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sociedade, causando rupturas nas estruturas sociais regidas por principios, valores e motivos 

capitalistas. 

Nesse sentido, entendemos que a conquista da liberdade somente acontece atraves da 

coletividade. Por que, "ninguem liberta ninguem, ninguem se liberta sozinho: os homens se 

libertam em comunh3o." (FREIRE, 1987, p. 29). Assim, a liberdade e uma construcao 

coletiva, pois quando os oprimidos libertam-se, libertam o(s) opressor(es). Entretanto, Paulo 

Freire observa que essa educacao libertadora somente se torna possivel com a comunhao, a 

uniao entre os sujeitos, baseando-se no dialogo, na problematizacao, na conscientizacao, na 

superacao da contradicao. Portanto, a EP e na perspectiva freiriana, "[...] a educacao que 

considera a pratica educativa sob otica de um processo social imbuido de saberes e 

compromissos. (FREIRREzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SOUS A, 2008, P. 31). 

Em suma, a concepcao da Educacao Popular encontrada em Paulo Freire (1978, 1987, 

2011) aponta para a maneira como tratarmos a Educacao de Jovens e Adultos (EJA). "Hoje, 

uma das expressoes mais vivas da educacao popular [...]." (GADOTTI, 1999, p. 24). 

Diante disso, pode-se entender a Educacao de Jovens e Adultos aos moldes da 

educacao popular como alternativa da pratica educativa libertadora, voltada para as 

necessidades e valorizacao do ser humano, considerando a educacao escolar como 

possibilidade para a emancipacao humana. 

Haja vista que a EJA como modalidade da educacao basica escolar se destinada aos 

jovens e adultos que vem sendo excluidos, pela impossibilidade de acesso a escolarizacao, 

quer pela exclus3o da educacSo regular ou por ter que trabalhar, pessoas que estao inseridos 

no mercado de trabalho ou ainda esperam nele ingressar. Muito deles n3o visam apenas a 

certificacao, mas tambem, uma mudanca na situacao de vida, ingressar na universidade, 

preparacao para o mercado de trabalho, sobretudo, pretendem ascender na vida social, entre 

outros fatores. (BRASIL/CNE, 2000). 

Por isso, a Educacao de Jovens e Adultos deve objetivar alem da superacao do 

analfabetismo dos educandos, tendo como proposta pedagogica a busca por uma educacao 

emacipatoria, atraves do dialogo, da conscientizacao dos sujeitos, da problematizacSo da 

realidade, ou seja, a EJA como educacao humanizadora. 

Como destaca Freire (2011), a Educac3o Jovens e Adultos apresenta aproximacoes 

conceituais com a Educac3o Popular, quando acontece nas seguintes condicoes: 

O conceito de Educacao de Adultos vai se movendo na direcSo do de Educacao 
Popular na medida em que a realidade comeca a fazer algumas exigencias a 
sensibilidade e a competencia cientifica dos educadores e educadoras. Uma destas 
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exigencias tem que ver com a compreensao critica dos educadores. N8o e possivel a 
educadoras e educadores pensar apenas os procedimentos didaticos e os conteudos a 
serem ensinados aos grupos populares. Os proprios conteudos a serem ensinados nao 
podem ser totalmente estranhos aquela cotidianidade. O que acontece, no meio 
popular, nas periferias das cidades, nos campos - trabalhadores urbanos e rurais 
reunindo-se para rezar ou para discutir seus direitos - nada pode escapar a 
curiosidade arguta dos educadores envolvidos na pratica da Educacao Popular 
(FREIRE, 2011, p. 21-22). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E a Educacao de Jovens e Adultos pensada para atender as expectativas e as 

exigencias do publico dessa modalidade de ensino, integrando aos conteudos curriculares as 

vivencias e as experiencias dos educandos. 

Para tanto, na acSo docente da EJA, ressalta Viero (2009, p. 8) que: 

[...] o educador e o educando como categorias que apontam para possibilidade de 
praticas educativas que rompem com a cultura do silSncio. Essas praticas sao 
fundadas no dialogo que busca compreender a realidade de seus educandos que, 
como sujeitos 'em situacdes de criacao cultural' participam como serem culturais e 
histdrico, inseridos em uma comunidade concreta. Nesse sentido, as praticas 
educativas constituem um processo em que os 'espacos opacos' transformam-se em 
'espacos luminosos,'porque traduzem novas leituras e interpretacoes mais proximas 
do real, as quais trazem possibilidades de futuro diferente. 

Dessa forma, a educacao de jovens e adultos como pratica educativa libertadora deve 

ter o dialogo como possibilidade para o encontro entre os saberes do educador e dos 

educandos, isto e, a EJA como campo onde os sujeitos se encontram,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mediatizados pelo 

mundo. Dessa maneira, a acSo docente precisa promover a autonomia dos jovens e dos 

adultos, de modo que, eles sejam sujeitos do aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a 

fazer, aprender a viver com os outros. (BRASIL, 2000). 

Portanto, a EJA consolidara a dimensao de Educacao Popular na medida em que seu 

fazer pedagogico contemplar a pratica e a realidade dos educandos como possibilidade do 

exercicio da Educativa Libertadora, envolvendo as questoes relativas ao cotidiano dos Jovens 

e os adultos. Contudo, observa-se que alem da urgente necessidade da Educacao de Jovens e 

Adultos "casar" trabalho e educacao, a EJA tem tambem como desafio a realidade do mundo 

atual que vem exigindo dos jovens e adultos muito mais que simplesmente mao-de-obra 

qualificada, mas sim sujeitos autonomos, criativos, colaborativos, cooperativos, reflexivos, 

criticos, que buscam informacoes e as transformam em conhecimentos, aplicando-os na sua 

pratica cotidiana. (cf.VARGA, 2009). 

Diante disso, torna-se necessario uma EducacSo que contemple as mudancas no 

mundo do trabalho e as novas exigencias, a qualificacSo dos trabalhadores e o outro modo de 
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economia, sem, no entanto, excluir o desenvolvimento de sua autonomia critica e sua 

formacao integral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3. Perspectivas da Economia Solidaria para a relacao EducacSo e Trabalho 

Segundo Singer (2005), e preciso primeiramente, examinarmos a logica do 

capitalismo, para entendermos que a Economia Solidaria e outro modo de producao a ser 

desenvolvido no sistema capitalista. 

Para tanto, Singer (2002) distingue empresa capitalista e empresa solidaria, quando ele 

afirma que a empresa capitalista pertence ao investidor, ao que fornecera o dinheiro para 

adquirir os meios de producao, por isso, que sua unica finalidade e dar lucro a ele, o maior 

lucro possivel em relacao ao capital investido. Caracteriza-se pela heterogestao - concentracao 

do poder de mando, na empresa capitalista, esta concentrado totalmente nas maos do 

capitalista. 

Na empresa capitalista, ha exploracao do trabalho humano, sendo os empregados 

pagos com salarios desiguais. Eles sab livres para mudar de emprego e portando tendem a 

procurar as empresas que pagam melhor. 

Na empresa ou empreendimento de Economia Solidaria - o patrimonio e do coletivo, 

ou seja, os trabalhadores sao tambem proprietaries. Caracteriza-se por valores e principios 

basicos como a cooperacao, autogestao e solidariedade. 

A partir dai, buscam constituir seu sistema de producao como a organizacao 

democratica da producao e consumo, a igualdade no onus e ganhos do trabalho, a inversao: 

deveres e direitos, os controles de meios de producao, o respeito as liberdades individuals, 

com consumo responsavel e consciente, mudanca social, etc. Nela, os resultados (sobras) e 

(prejuizos) sao responsabilidades de todas as pessoas que trabalham e investem tempo, 

recursos, conhecimento e criatividade. 

No entanto, Singer (2002) afirma que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pedra de toque do sistema capitalista esta 

baseada no capital, suas caracteristicas principals sao: a propriedade privada dos meios de 

producao, os mercados competitivos, a maximizacao dos lucres dos donos, o trabalho 

assalariado, a divisao de classes, a exploracao do trabalho, a desigualdade, a producao 

acelerada e o consumo desenfreado, a degradacao do meio ambiente, entre outros. Conforme 

Singer (2002, p. 10) conceitua, entendemos que: 
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O capitalismo e um modo de producao cujos principios sao o direito de propriedade 
individual aplicado ao capital e o direito a liberdade individual. A aplicacao destes 
principios divide a sociedade em duas classes basicas: a classe proprietaria ou 
possuidora do capital e a classe que (por nao dispor de capital) ganha a vida 
mediante a venda de sua forca de trabalho a outra classe. O resultado natural e a 
competicao e a desigualdade. 

Esse modo de producao da economia capitalista provocou muitas mudancas na 

sociedade moderna, gerando graves proHemas, tais como: a exclusao de trabalhadoras e 

trabalhadores do mercado de trabalho, o desemprego urbano, a desocupacao rural resultantes 

da expansao agressiva dos efeitos negativos da globalizacao da producao capitalista, etc. Estas 

mudancas se tornaram desafios a Economia Solidaria, que ao longo da historia vem Ievado 

milhares de trabalhadores organizados de forma coletiva, ao desenvolvimento, a partir de 

outra forma de economia, levando-os a geracao do seu proprio trabalho e a lutarem pela sua 

emancipacao. 

Considera-se que a Economia Solidaria e uma antitese do capitalismo, porque surgiu 

como alternativa capaz de supera-lo, retomando a questao do trabalho como pratica da vida, 

interligada a ideia de forma de producao, consumo, distribuicao economica e, sobretudo, 

valorizacao do ser humano, o desenvolvimento sustentavel (SINGER, 2005). 

De acordo com Schmitz (2010), a Economia Solidaria se tornou uma pratica 

recorrente nao somente na Europa e no Brasil, mas tambem, em varios outros paises. Nesse 

sentido, o autor observa que na sociedade brasileira, desde inicio do seculo XXI, a economia 

solidaria tem continuadamente ganhado reconhecimento com a criacao de Forum Brasileiro 

de Economia Solidaria- FBES criado oficialmente na III Plenaria Nacional de Economia 

Solidaria, em 2003, mesmo ano de criacao da SENAES. A origem remete as discussoes 

acontecidas durante o Forum Social Mundial, em 2002. 

Ainda Segundo Schmitz (2010), a Economia Solidaria manifestada primeiramente 

como luta pela sobrevivencia, na adaptacao de um mercado informal crescente, onde brotam 

iniciativas de economia popular tais como a atuacao de camelos, flanelinhas, vendedores 

ambulantes etc., normalmente de carater individual ou familiar. 

E outra forma de economia que, segundo Tiriba (1998), representa diferentes 

experiencias economicas populares, como: economia popular, economia solidaria, economia 

de solidariedade e trabalho, associativa, entre outras, iniciativas de base comunitaria popular 

com atividades e programas de geracao de trabalho e renda e como possibilidade de superar a 

exclusao economica e social. 
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Segundo Schmitz (2010), a Economia Solidaria promove empreendimentos em 

organizacoes urbanas e/ou rurais; formada por produtores, consumidores, fornecedores de 

servicos, credito, Baseadas na livre associacao, no trabalho cooperativo, na autogestao e no 

processo decisorio democratico. Esta presente em grupos informais, associacoes, 

cooperativas, empresas de autogestao, grupos solidarios, redes solidarias, clubes de trocas, 

centrais, etc., e se fundamenta em valores e principios como: cooperacao, solidariedade, 

autogestao, aeao economica, entre outros. 

Dessa forma, pode-se dizer de acordo com Silva (2008) que a Economia Solidaria 

constitui de carater contrario ao apresentado nas relacoes sociais trabalhistas capitalistas, nas 

quais os trabalhadores se limitam a cumprir apenas as tarefas especificas delimitadas e sao 

excluidos da maior parte do montante de lucros da empresa, mas nem sempre dos seus 

prejuizos. (SINGER, 2005). Por isso, configura-se como projeto de desenvolvimento integral 

que visa a sustentabilidade, a justica economica e social e a democracia participativa, bem 

como a preservacao ambiental e a utilizacao racional dos recursos naturais. 

Como diz o proprio nome "Economia Solidaria - o que essa propoe e a pratica da 

solidariedade no campo economico." (SINGER, 2005, p. 15). Para Arruda (2005), a Economia 

Solidaria, diferentemente do capitalismo, promove o ser humano e o trabalho emancipado, 

reconstruindo suas relacoes, a partir de outro modo de economia, baseando-se na producao 

autogestionaria, sem exploracao do trabalho humano, na qual o dominio e coletivo, nao existe 

patrao nem empregados, mas todos os envolvidos tem direitos e deveres iguais. 

Sendo assim, promove mercado e financas solidarias que envolvem trocas de bens e 

servicos de qualidades sendo o consumo etico, consciente, solidario. Portanto, e outro modo 

de producao e consumo oposto ao capitalismo, ja que esta vinculado as necessidades 

humanas, sociais e a preocupacao com o meio ambiente, pois visa o desenvolvimento humano 

e a sustentabilidade. 

A sustentabilidade, na perspectiva da Economia solidaria, "esta relacionada com a 

continuidade dos aspectos economicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana" 

(REDE DA SUSTENTABILIDADE, 2013). Nesse sentido, o desenvolvimento sustentavel 

compreende a amplitude da nocao de vida sustentavel, ou seja, na qual as pessoas devem ser 

conscientes e buscar por qualidade de vida. "Fala-se, portanto, em melhorias a vida das 

pessoas (desenvolvimento humano), de todas as pessoas (desenvolvimento social), das que 

estao vivas hoje e das que virao amanha" (SILVA e COSTA, 2010, p. 4). 
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Entao, entende-se que se torna necessaria uma pratica sustentavel que tenha como 

fiindamento os seis aspectos do desenvolvimento sustentavel, que conforme Silva e Costa 

(2010, p. 5) sao: 

a) a satisfacao das necessidades basicas da populacao (educacao, saude, 
etc.); b) a preservac2o dos recursos naturais (agua. oxigenio, etc.); a) a 
solidariedade para com as geracOes futuras (preservacao do meio ambiente); 
c) a participacao da populac2o envolvida com o ambiente; e) a efetivacSo 
dos programas educativos; e f) a elaborac2o de um sistema garantindo 
emprego, seguranca social e respeito a outras culturas. 

Portanto, o desenvolvimento sustentavel na otica da Economia Solidaria e ampliado 

para todas as pessoas, procurando conscientiza-las da necessidade de desenvolvimento de 

uma economia mais humana, consciente e solidaria, com o respeito ao meio-ambiente. 

Entao, fica evidente que a pratica da Economia Solidaria exige que as pessoas que 

foram formadas no capitalismo sejam reeducadas coletivamente. Nesta perspectiva, afirma 

Freire (1987, p. 38): "Ninguem educa ninguem, ninguem educa a si proprio, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo." 

Tendo em vista que, a concepcao da educacao do capitalismo e totalmente diferente da 

noc3o de educacao da Economia Solidaria, conforme mostra Arruda (2006, p. 22): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha que diferenciar entre a formacao homogelnizadora que o sistema da Capital 
promove da educacao emancipadora que e a parte integrante e essencial da 
Economia Solidaria. Assim os sistemas sao antindmicos, as respectivas educacdes 
tambem sao. Um coloca na forma e treina para a competicao, a predacao e a cobica, 
o outro educa para a liberdade, para a autogestao, para a criatividade e para a 
solidariedade consciente. Um treina para o pensamento unico. O outro liberta a 
mente e o espirito para apreender, pesquisar, observar participativamente, criticar, 
recriar, num movimento de crescente autopoiese, em que o outro e meu 
indispensavel complemento, a quern respeito e acolho como outro, e nao como 
projecao de mim. 

O desafio da educacao em Economia Solidaria tem uma aproximacao significativa 

com o pensamento de Paulo Freire (1987), na qual ele enfatizava a necessidade e a 

importancia da pratica de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Educaqao Libertdria, democrdtica e emancipatoria. 

Todavia, Singer (2005, p. 15) argumenta que: 

A pratica da Economia Solidaria, no seio do capitalismo, nada tem de natural. Ela 
exige dos individuos que participant dela um comportamento social pautado pela 
solidariedade e nao mais pela competicao. Mas, as pessoas passam do capitalismo a 
Economia Solidaria foram educadas pela vida a reservar a solidariedade ao 
relacionamento com familiares, amigos. companheiros de lutas, issozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, com pessoas 
as quais estao ligadas por lacos de afetividade e confianca. 
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Por isso, a educacao em Economia Solidaria busca por um ser humano e o trabalho 

emancipado, baseando-se em valores e principios, como a solidariedade, a cooperacao, 

autogestao, a qualidade de vida, alem de promover a justica social, a igualdade de genero, a 

seguranca alimentar, o cuidado com o meio ambiente, a responsabilidade com as geracSes, 

presente e futuras. 

Nessa perspectiva, entendemos de acordo com Moacir Gadotti (2005, p.33) que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As praticas de economia solidaria envolvem uma mudanca cultural que so a 
formacao pode estabelecer. A economia solidaria esta fortemente ligada a 
necessidade de formacao cultural. Trata-se de uma mudanca profunda de valores e 
principios que orientam o comportamento humano em relacao ao que e e ao que n3o 
e sustentavel A eficiencia economica esta ligada nao so a valores economicos, mas 
tambem a valores culturais das praticas solidarias. 

Entao, a Economia Solidaria, segundo Singer (2005), contempla em si mesmo o ato 

educative na medida em que propoe uma nova pratica social e um entendimento dessa pratica, 

tendo em vista que, a unica maneira de aprender a construir a economia solidaria e praticando. 

Portanto, pode-se afirmar de acordo com Arruda (2005), a Economia Solidaria 

constitui um principio educativo por ter como proposta outro modo de economia e, 

consequentemente, sua pratica promove outra sociedade, configurando novas relacoes de 

producao e consumo, a formacao do ser humano, outra concepcao de trabalho, enfim, prqjeta 

novas praticas sociais solidarias. 

1.4. O Trabalho associado como campo de ensino-aprendizagem 

No campo da Economia Solidaria o trabalho associativo e o modo pelo qual 

trabalhadores e trabalhadoras pretendem superar o trabalho alienado da forma de producao 

capitalista. Nesse sentido, aponta Tiriba (2008, p. 8) que: 

[...] nao tendo intencoes de revolucionar o mundo do trabalho e subverter as relacoes 
capitalistas de producao, os trabalhadores associam-se na producao tendo com o 
objetivo a reprodu?ao ampliada da vida (e nao a reproducao ampliada do capital). 
N4o tomando, necessariamente, para si o desafio de confrontar-se com o mercado 
capitalista, mas convivendo e lhe sendo funcional, as organiza95es economicas 
associativas podem estar diretamente relacionadas as questoes imediatas de 
sobrevivencia, constituindo-se como uma estrategia de sobrevivencia frente a crise 
do trabalho assalariado. 

Dessa maneira, o trabalho associado configura a construcao autonoma do Trabalho 

sobre o capitalismo, sendo protagonizado por trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, 
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compreendemos que o trabalho associado tem por finalidade a emancipacao do trabalho e a 

valorizacao do ser humano, promovendo mudancas significativas em relacao ao modo de 

producao e consumo, porque nega o principio basico do capitalismo, isto e, a separacao entre 

o capital e a posse dos meios de producao. No trabalho associativo, a propriedade dos meios 

de producao e daqueles que nela trabalham e proprietaries tem o mesmo poder de decisao. 

O trabalho associado traz outras contribuicoes, pois pode fomentar e promover formas 

de organizacao de um povo, visando a geracao de trabalho e renda, a inclusao social, o 

combate ao desemprego, a reduc3o das desigualdades sociais, etc. Assim, o trabalho 

associativo define novas praticas de producao, comercializacao, financas, servicos e consumo, 

baseadas em valores e principios autogestionarios e solidarios. 

A solidariedade e o principio que subverte a ideia da competicao na economia, 

desenhando outra forma de se pensar e organizar as atividades economicas nas relacoes 

internas e externas. Entretanto, Singer (2002, p. 9) ressalta que: "A solidariedade na economia 

so pode se realizar se ela for organizada igualitariamente pelos que se associam para produzir, 

consumir ou poupar. A chave dessa proposta e a associacao entre iguais em vez do contrato 

entre desiguais." A solidariedade no trabalho associado promove a redistribuicao solidaria do 

trabalho e renda, a geracao de oportunidade para o desenvolvimento de todos e todas e a 

preocupacSo com o bem viver das pessoas. 

Segundo Singer (2002) a cooperacao caracteriza um principio do trabalho associado 

quando um conjunto de praticas coletivas e realizado por pessoas ou grupos, que tendo a 

propriedade coletiva ou associada, cooperam n3o apenas em relac3o ao trabalho desenvolvido 

em uniao por elas, mas tambem, por terem objetivos comuns, partilharem os resultados e as 

responsabilidades, etc. 

Ainda de acordo com Singer (2002) a autogestao e o ideal de democracia economica e 

gestao coletiva, oposto a heterogestao que e o modelo de gestao mais comum encontrada nas 

empresas capitalistas, sendo compreendido atraves de um sistema de hierarquias no qual se 

tem a nocao: quem manda e quem obedece, isto e, onde tem um patrao e empregados. Em 

outras palavras, a heterogestao pode ocorre em qualquer sistema nao democratico, significa 

tambem concentrac3o de poder e decisao a uma so pessoa. Diferentemente, a autogestao n3o 

se tem patrao nem empregados, mas todos envolvidos no sistema de gestao, s5o 

autogestionarios, ou seja, consiste na autonomia da coletividade dos membros que tem 

direitos para decidir destinos, os processos e os resultados, decidir os lucros e gastos, propor 

ideias, etc. 
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Enfim, autogestao refere-se ao conjunto de praticas coletivas no qual todos 

compartilham direitos e deveres igualitariamente, istozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, compreende o principio de 

democracia participativa nas decis5es e forma de coordenacao compartilhada, sem patrao. 

Acerca do processo de aprendizagem e as experiencias de autogestao, Nascimento 

(2011) em seu texto "Experimentacao autogestionaria: autogestao da pedagogia/pedagogia da 

autogestao", retomando autores como Paul Singer, Tiriba e Fisher, Gramsi, Jef Ulburghs, 

Pierre Naville Mothe e outros, para aborda a autogestao sob uma perspectiva pedagogica, que 

nos dizeres de Gramsci (1971), compreende: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...]as experidncias nas quais os trabalhadores tem o controle sobre a producao 
representam uma "escola maravilhosa de formacao de experidncia polftica e 
adininistrativa" E que, Na "escola do trabalho" e, em especial, nas vivencias de 
trabalho associado, as pessoas atribuem sentidos ao vivido ou realizado; assim, de 
forma mais abrangente, e fundamental que transformem suas vivencias pregressas e 
atuais em experiencias propriamente formadoras (GRAMSCI, 1971 p. 36zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 
NASCIMENTO, 2011, p. 7-8). 

• 'i 

O que Gramsci (1971) afirma nessa assertiva explica o que Nascimento (2011) 

denomina de "Experimentacao autogestionaria, ou seja, a pedagogia da autogestao encontra 

no trabalho coletivo sua pratica educativa e campo de aprendizagem, construcao de saberes e 
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formacao dos sujeitos. "A autogestao se parece a um canteiro de construcao onde os operarios 

tem o direito de experimentar". (ULBURGHS, 1980, apud NASCIMENTO, 2011, p. 9). 

Na autogestao, segundo Tiriba (2008) trabalhadores e trabalhadoras sao tambem ZD 

proprietaries, por isso, precisam conhecer os meios de producao e saber administrar o 

empreendimento. Alem disso, o trabalho associado precisa, sobretudo, promover a formacao 

emancipadora dos sujeitos envolvidos nesse outro modo de producao. 

Nesta linha da autogestao, ao tratar sobre o trabalho associado como um espaco de 

formacao e reproducao ampliada da vida, Adams (2010, p. 55) afirma que: 

[...] o trabalho associado favorece, em funcao do seu carater autogestionario, a 
intervencao dos coletivos de trabalho como sujeitos do processo de formacao 
humana em vista de uma crescente autonomia, especialmente quando ha uma 
unidade articulada de um universo que e simultaneamente tecnico, social e 
cognitivo. Em decorrencia, e possivel afirmar que o trabalho associado apresente um 
potencial emancipador, na medida em que se constitui uma formacao solidaria de 
relacoes que os trabalhadores estabelecem entre si para obtencao de resultados 
economicos e a satisfacao de suas necessidades e desejos comuns de uma vida mais 
feliz. 

Entao, de acordo com Adams (2010), o trabalho associativo na logica da Economia 

Solidaria deve compreender a recriac3o do mundo do trabalho, visando a satisfacao das 
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necessidades humanas fundamentals, a partir de outro modo de economia, caracterizado pelo 

conjunto de acoes de carater cooperative ou associativo, solidario, participacao igualitaria, e 

autogestionario. Sendo assim, trabalhadores e trabalhadoras sao tambem proprietarios, por 

isso, precisam conhecer dos meios de producao e saber administrar o empreendimento. Alem 

disso, O trabalho associado precisa, sobretudo, promover a formacao emancipadora dos 

sujeitos envolvidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5. Caprinocultura leiteira como estimulo a pratica do trabalho associado no cariri 
paraibano 

Segundo Meneses e Gomes (2012) desde anos finais da decada de 1990, no Cariri 

Paraibano, a ovinocaprinocultura, em especial a caprinocultura vem passando por 

transformacoes significativas com a criacao de politicas publicas, a partir de uma articulacao 

entre instituicoes e programas - Service Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE- PB), Banco do Nordeste Brasileiro (BNB), Programa de Aquisicao de Alimentos 

(PAA-LEITE), Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); 

Programa Leite da Paraiba, Projeto Dom Helder Camara - com acoes e propostas que visam o 

estimulo a caprinocultura leiteira e ao associativismo junto a agricultores familiares criadores 

de caprinos na regiao. 

Outro advento, foi a criacao de 8 (oito) usinas de beneficiamentos de leite de cabra 

em todo Cariri Paraibano, que foram implantadas em 2003 e 2004, o recurso para essas usinas 

veio de parcerias presentes no Pacto Novo Cariri com o projeto COOPERAR -Paraiba, Banco 

Mundial e a FAO. (MENESES E GOMES, 2012). 

A articulacao dessas politicas publicas com as usinas e os produtores de leite de cabra 

ocorre de forma organizada, pois segundo Meneses e Gomes (2012, p. 10): 

O programa consiste na compra de uma parte da producao leiteira dos agricultores 
familiares desde que estejam ligados a alguma associacao ou cooperativa e 
cadastrados no PRONAF atraves de uma DAP (Declaracao de Aptidao do Produtor). 
Esta DAP serve como meio de controle da usina de beneficiamento para a 
quantidade de leite, dentro de um sistema de cotas que regula a compra do produto a 
um limite de 17 litros de leite por dia por produtor cadastrado. O valor desta cota e 
referenciado de acordo com o preco de mercado do litro do leite de cabra (R$l,30) 
junto a um calculo que toma por base os R$ 8000,00 anuais que o PRONAF destina 
ao agricultor familiar cadastrado. Diviclindo primeiro essa quantia do PRONAF pelo 
numero de dias do ano e em seguida pelo preco do leite chega-se por aproximacao 
ao resultado que referenda a cota diaria do leite em 17 litros. Sabendo que a 
producao leiteira e captada pelos programas governamentais por um valor mais alto 
(R$ 1, 82), a usina ganha 0,52 centavos por litro de leite, que e referenciado para o 
pagamento dos funcionarios e manutencSo das mstalacoes. . O pagamento dos 
produtores e feito diretamente em conta bancaria sendo gerenciado pelo governo do 
Estado e pela Fundacao de Acao C'omunitaria - FAC. 
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Segundo Meneses e Gomes (2012) o advento das politicas publicas e a criacao das 

usinas contribuiram para a ascensao da caprinocultura leiteira em varios municipios do Cariri 

Paraibano, tendo a producao de leite de cabra como uma das principals atividades bem como 

estimulou o processo de formacao das associacoes de caprinocultores nessa regiao da Paraiba. 
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CAPITULO 2 - METODOLOGIA 

Justrfica-se, o emprego dos procedimentos metodologicos a seguir, tendo em vista a 

viabilidade dos mesmos para com o desenvolvimento da pesquisa, a qualidade das 

informacoes e a melhor compreensao do fenomeno em estudo. 

E um estudo de caso que proporcionou uma analise de uma associacao, fazendo um 

trabalho descritivo-exploratorio que, de acordo com Figueiredo e Sousa (2011), possibilitou 

ao pesquisador o conhecimento e a compreensao do objeto de estudo. Quer dizer, neste 

estudo, procuramos caracterizar, explicar e interpretar o tema investigado, neste caso, praticas 

educativas no trabalho associado da Associacao dos Criadores de Caprinos da cidade de Sume 

- Paraiba (ACCS). 

Para tanto, foi significativo, conforme Figueiredo e Souza (2011), utilizar a tecnica da 

pesquisa bibliografica ou fontes secundarias, ao se realizar o levantamento bibliografico que 

compreendeu a bibliografia ja anunciada acerca do tema em estudo, tais como livros, artigos 

cientifieos, incluindo eventos cientifieos, debates, videos, internet e outros. Dessa forma, 

construimos os subsidios teoricos para o problema investigado e a analises dos dados 

pesquisados. 

Fora a pesquisa bibliografica, foi importante recorrer a pesquisa documental, obtida 

junto ao departamento administrativo da ACCS que foi disponibilizou copias do Estatuto e 

Atas de reuniao da associacao, fontes documentais primarias, que ainda nao sao objeto de 

publicacao, mas contendo informacoes de fundamental importancia sobre o tema em estudo. 

Trata-se de uma pesquisa de Campo, de acordo com Figueiredo e Souza (2011), por 

investigar no proprio local onde ocorrem os fatos e fenomenos. Sendo assim, a pesquisa foi 

realizada no municipio de Sume-Paraiba, especificamente, na Usina de Beneficiamento de 

Lacteos (AGUBEL), situada na Fazenda Agreste. 

A realizacao de visitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in-loco proporcionou o contato direto com pessoas, lugares e o 

objeto de estudo, a partir da tecnica de observacao nao participante, sendo de acordo com 

Figueiredo e Sousa (2011), a possibilidade de o pesquisador observar os fatos, sem tomar 

parte deles, mas podendo fazer o registro e a coleta das informacoes atraves de varios 

recursos. 

A coleta de dados se deu atraves da aplicacao do metodo de amostragem com 10 (dez) 

associados da ACCS que sao produtores de leite de cabra, com a permissao dos mesmos ao 

assinarem termo de confidencialidade (cf. apendice 1). A amostra foi feita aleatoria, ou seja, 

os associados foram escolhidos ao aeaso, considerando-os como sujeitos-tipo representatives 
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do universo investigado. Sendo assim, entendemos por sujeitos-tipo "aqueles que representam 

as caracteristicas tipicas de todo os integrantes da populacao pesquisada." (RICHARDSON, J. 

R. 1999, P. 150zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud FIGUEIREDO e SOUSA, 2011, p. 149). 

Para tanto, foi utilizado questionario constituido por 28 (vinte e oito) perguntas 

fechadas e abertas, que segundo Marconi e Lakatos (1990), podem proporcionar maiores 

vantagens tanto para os sujeitos informantes quanto para o pesquisador que visa obter 

informacoes significativas dos informantes sobre o tema em estudo. 

Nesse sentido, as 26 (vinte e oito) questSes que compdem o questionario abordam as 

seguintes dimensoes: perfil dos associados, profissao, renda familiar, condicoes de vida, 

situacao atual e perspectivas para o futuro, producao e comercializacao do produto, trabalho 

associado, educacao, rotinas de atividades na associacao, participac3o dos associados nas 

atividades (apendice 2). 

A abordagem da pesquisa e quali-quantitativa, pois buscamos, a partir de descricoes 

tanto qualitativas quanto quantitativas, o entendimento, a interpretacao e a compreensao sobre 

praticas educativas no trabalho associado de acordo com a perspectiva dos 

sujeitos/participantes do estudo. 

Esses metodos s3o justificados, teoricamente, pelo fato de que, na pesquisa qualitativa, 

o pesquisador teve a possibilidade de interagir em todo o processo de investigacao, 

compreender, interpretar e analisar os dados a partir da significacao das informacoes coletadas 

acerca do tema em estudo, enquanto, na pesquisa quantitativa que exprime quantidade, 

obteve-se maior sustentabilidade para os dados analisados. Ou seja, tais metodos de 

abordagem permitiram ao pesquisador uma vis3o mais aprofundada, obtida por diversos 

angulos (FIGUEIREDO; SOUSA, 2011). 

A analise de Conteudo foi mais uma tecnica utilizada no desenvolvimento desse 

estudo, tendo em vista, o conjunto tecnicas que envolveram procedimentos sistematicos e 

objetivos de descric3o e analise das informacoes acerca do tema em estudo (BARDIN, 1979 

apud FIGUEIREDO; SOUZA, 2011). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. Descricao do local e sujeitos de pesquisa 

Nesta parte, faremos uma sucinta descric3o da associac3o pesquisada, descrevendo seu 

historico, incluindo as caracteristicas, objetivos, ramo de atuacSo, gestao, o mimero de 

associados e a situacao atual. 
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2.1.1. A Associacao de Criadores de Caprinos de Same - Paraiba 

A Associacao dos Criadores de Caprinos de Sume (ACCS) - foi criada em setembro de 

1999 com sede e administracao na Escola Agrotecnica de Ensino Fundamenta Dep. Evaldo 

Goncalves de Queiroz, localizada na Rua Luiz Grande, s/n, Bairro Frei Damiao, Sume -

situada Cariri Ocidental da Paraiba. A ACCS foi criada com intuito de unir pequenos 

produtores de leite cabra/caprinocultores objetivando o estimulo e desenvolvimento da 

caprinocultura leiteira na cidade local com a criacao de projetos e meios para ampliacao da 

produtividade e comercializacao, promover o aprimoramento tecnico-profissional e, em 

consequencia, melhorar a condicao de vida de seus associados. 

De fato, seu funcionamento comecou em 2002, apos a realizacao de uma Assembleia 

Geral Extraordinaria para fundacao resgate da ACCS. Nesta ocasiao, alem de reforma de 

Estatuto, formacao de nova diretoria e a aquisicao de apoio junto ao Gestor Municipal para 

funcionamento e infraestrutura dessa associacao, foi estabelecido ainda nessa reuniao um 

acordo em regime de contrato com o Dr. Francisco de Assis Quintans, Escola Agrotecnica de 

Sume e a Associacao de Criadores de Caprinos de Sume, para o uso da usina de 

beneficiamento de leite de cabra, administrada pela Associacao Gestora da Usina de 

Beneficiamento de Lacteos (AGUBEL), localizada no imovel denominado Fazenda Agreste. 

Tal acordo estabeleceu a permissao para o fornecimento de leite de cabra in-natura pelos 

associados da ACCS a usina. 

Com o advento da usina em 2004, os produtores precisaram aumentar a quantidade e 

melhorar a qualidade da producao de leite. Para tanto, a CCS buscou direcionar projetos 

financiados junto ao Banco do Brasil para que os associados pudessem adquirir cabras com 

maior aptidao leiteira. 

Alem disso, firmou parceria com o Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) - instituicao que promoveu cursos de capacitacao relacionados ao 

manejo e modo de producao e fomentou alguns subsidios, no desenvolvimento da associacao, 

com a criacao em 2004 dos Agentes de Desenvolvimento Rural (ADR's) - pessoas treinadas 

para orientar e prestar assistencia tecnica aos produtores de leite associados a ACCS tanto na 

zona rural quanto urbano, atendendo-os quando estao na zona urbana na EMATER, que e 

tambem a instituicao responsavel por emitir a Declaracao de Aptidao do Produtor (DAP) ou 

seja, o cadastro para que o agricultor familiar esteja apto a se inserir no Programa do Leite. 

(MENESES; GOMES, 2012). 
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Conforme o Estatuto (20O2), a ACCS possui uma diretoria composta por um 

presidente, um vice-presidente, uma tesoureira e um contador, terceirizado. Entre as 

atividades da diretoria, conforme o cargo, sao as seguintes: Presidente que representa a 

cooperativa, participa de reunioes e levanta projetos; Vice-Presidente que substitui a 

presidente em todas as atividades que ela nao possa estar presente; Tesoureiro que e 

responsavel pelas contas da cooperativa; Conselheiros que auxiliam na tomada de decisao e 

na sugestao de novos caminhos para a asociacao; Contador que e responsavel pela 

documentac3o, registro, inscricao, procedimentos contabeis. 

Ate maio de 2011, a maior parte das reunioes foi realizada para definir a diretoria, os 

objetivos e, poucas vezes, definiu-se quais seriam os proximos passos da associacao. 

Atualmente, a ACCS agrupa cerca de 100 associados, sendo que apenas 60 sao produtores de 

leite de cabra. 
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CAPITULO 3 - APRESENTANDO DADOS E ANALISANDO RESULTADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo sera realizada a identificacao e a caracterizacao das praticas educativas 

no ambito da Economia solidaria que contribuem para o trabalho associado na Associacao dos 

Criadores de Caprinos de Sume (ACCS) a partir dos dados obtidos junto aos sujeitos na 

pesquisa de campo e, conseguintemente, a analise qualitativa dos resultados a luz dos 

principais conceitos que constituem o referencial teorico deste estudo. 

Portanto, este capitulo visa apresentar os dados e discutir os resultados obtidos na 

pesquisa de Campo realizada na referida associacao, com base na aplicacao de 10 (dez) 

questionarios, contendo 26 (vinte oito) questSes entre abertas e fechadas e distribuidas em 

dois blocos de perguntas, atraves do metodo de amostragem, feita de forma aleatoria, 

compondo uma amostra de 10 (dez) participantes. Cada participante sera identificado, ao 

longo deste trabalho, como percentual de 10%, sendo assim, teremos a seguinte distribuicao: 

l(um) participante corresponde a 10%, 2 (dois) participantes 20%, 3 (tres) participantes 30%, 

4 (quatro) participantes 40%, 5 (cinco) participantes 50%, 6 (seis) participantes 60%, 7 (sete) 

participantes 70%, 8 (oito) participantes 80%, 9 (nove) participantes 90% e 10 (dez) 

participantes como percentual de 100%. 

3.1. Conhecendo o perfil dos sujeitos da pesquisa 

No primeiro bloco de questoes, procuramos abordam o perfil dos associados, 

considerando importante as informacoes sobre as seguintes variaveis: sexo, faixa etaria, 

estado civil, numero de prole e grau de escolaridade. Dessa maneira, os dados nos revelam 

que 100% (cem por cento) dos informantes sao do sexo masculino, com a faixa etaria 

diferenciada na media de idade, como podemos observar nos dados da figura abaixo. 

Figura 1: Faixa etaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observa-se na figura 1 que 20% dos associados tem idade entre 20-30 anos, 30% de 

30-40 anos, 40% de 40-50 e 10% tem mais de 50 anos. Os dados sobre estado civil dos 

associados constatam que ha uma diferenca bastaste relevante para o percentual de casados, 

conforme mostra a figura 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2: Estado civil 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Em relacao aos dados expostos acima, e relevante destacar que 80% dos associados 

participantes da pesquisa tem convivencia conjugal estavel, ao se considerarem como casados, 

ou seja, a maioria e chefe de familia. 

Nesse sentido, foram indagados quanto a sua prole, as respostas convergem com a 

afirmacao de que todos os informantes da pesquisa possuem prole, num total de 21 filhos. 

Como aparece na figura 3. 
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A figura 3 mostra que os sujeitos investigados tem entre 1 e 3 filhos, sendo que 20% 

possuem apenas 1 filho, 50% somente 2 filhos e 30% tem 3 filhos. 

Ao indagarmos quanto ao nivel de escolaridade, obtivemos os seguintes resultados, 

conforme a figura 4, abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura-l: Escolaridade 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os dados expostos na figura demonstram que dos participantes da pesquisa, 10% ^ 

cursou apenas a alfabetizacSo, 40% o ensino Fundamental incompleto, 20% tem Medio Q 

incompleto, 10% nao possui instruct e, somente 20% possui o ensino Medio completo. cQ 

Observamos tambem que a maioria de sujeitos 60% que possui baixo grau de instrucao tem £9 

faixa etaria entre 30-50 anos. ^ 

Esses dados nos leva inferir que esses sujeitos, por motivo outro, nSo tiveram ~^ 

oportunidade de cursar a EducacSo Basica na faixa etaria apropriada. Neste caso, a oferta da 

Educacao de Jovens e Adultos lhes garantiria o acesso a educacSo e a possibilidade de 

continuar os estudos. Visto que o parecer CEB/CNE n° 11/2000 considera a EJA como uma 

modalidade da EducacSo Basica nas etapas do ensino fundamental e medio destinada aos 

jovens e adultos que vem sendo excluidos, pela impossibilidade de acesso a escolarizacSo, 

quer pela exclusSo da educacao regular ou por ter que trabalhar. 

Questionamos ainda aos participantes quanto a profissSo, as respostas incidiram com a 

afirmacao de que 100% sSo agricultores, entretanto, quando questionados em relacSo a 

satisfacSo nessa profissSo, as respostas apontam divergencias de opiniSo. Como mostra a 

figura 5 a seguir. 

http://Fuiulaineiif.il
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Figura 5: Satisfacao na profissao 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Nesta figura, observamos que do grupo de associados investigados apenas 20% estab 

satisfeitos com a profissSo, 40% moderadamente satisfeito, 20% pouco satisfeito e 20% 

insatisfeito. E, quanto a renda familia, as respostam nos revelam que 100% dos investigados 

tem renda de ate um salario minimo. 

Atraves desses dados, notamos que a maioria dos associados 40% esta moderadamente 

satisfeito por serem agricultores familiares, apesar de nao ser plena, mas ha uma satisfacao. 

Sabe-se que, em qualquer profissao, a satisfacao plena depende da melhoria de outros fatores 

que a ela se articulam direta e indiretamente. 

No caso, os associados investigados sao agricultores com baixa renda, que precisam 

encontrar um meio para investir e ter como produzir mais e gerar mais renda. Portanto, e 

importante repensar em medidas que viabilizem uma tomada de consciencia dos sujeitos em 

questSo para que o trabalho seja mais produtivo e satisfatorio. 

Diante disto, percebemos a necessidade de discutir a relacao educacao e trabalho, 

sendo importante considerar que a educacao destinada aos associados investigados deve ser 

pensada e analisada a partir da realidade de modo de trabalho dos mesmos. 

Nesse sentido, no proximo item deste trabalho consideramos relevante antes conhecer, 

em geral, as praticas educativas e o trabalho que os participantes realizam na associacao. Por 

que conforme afirma Gohn (2011), a participacao social em movimentos sociais e acoes 

coletivas, promove aprendizagem e saberes, pois existe um carater educativo nas praticas que 

se desenrolam no ato de participar, tanto para os membros da sociedade civil, como para a 

sociedade mais geral. 
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3. 2. Descricao das atividades educativas e do modo de trabalho na associacao de 

criadores de caprinos de Sume 

Na busca de resposta a questao central da pesquisa, que foi evidenciar as praticas 

educativas que contribuem para o trabalho associado na Associacao de Criadores de Caprinos 

de Sume. Foram obtidos dados com os participantes, no segundo bloco de questoes, ao 

abordar as seguintes dimensoes: ano, forma e requisitos basicos de Integracao na associacao, 

producao e comercializacao do produto, principios do trabalho associado, educacao, rotinas 

de atividades promovidas pela ACCS, participacao, experiencias adquiridas, o envolvimento 

desses sujeitos nessas atividades e sugestao para melhoria da associacao. 

Dessa forma, os dados obtidos nos revelam que 20% dos associados participantes da 

pesquisa encontram-se vinculados a ACCS ha pouco mais de 5 anos e 80% entre 8 (oito) a 9 

(nove) anos. Tambem verificamos como os mesmos tornaram-se associados, sendo que 20% 

por intermedio do secretario da associacao, 50% apos convite de outros associados, 20% 

depois da aquisicao de cabras leiteiras e 10% com a participacao em cursos de capacitacao. 

Quanto aos requisitos basicos exigidos para tornarem-se associados, as respostas 

foram: 30% com apresentacao de documentos pessoais e a Declaracao de Aptidao do Produtor 

(DAP), 50% ser agricultor, criar caprinos e produzir leite de cabra e 20% nao soube 

responder. 

Observando-se atraves dos dados prestados pelos participantes que a maioria esta 

integrada a associacao, apos dois primeiros anos de fundacao dessa sociedade civiL o que nos 

faz presumir que esses sujeitos sao conhecedores das lutas, conquistas, desafios e outras 

ocorrencias da ACCS. 

Ainda acerca da integracao dos associados, percebe-se que como requisito basico e 

exigido a comprovacao da pratica da agriculture familiar, podendo ser comprovada pela 

Declaracao de Aptidao do Produtor (DAP) - documento expedido pela Empresa de 

Assistencia Tecnica e Extensao Rural (EMATER) instituicao local, comprovando se os 

sujeitos sao agricultores e exercem atividades apenas nessa area. 

Estes dados sao coerentes com o exposto no Artigo 3° dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estatuto da Associacao, que 

estabelece: 

Podera ingressar na ACCS (...) qualquer pessoa que se dedique a atividade de 
ovinocaprinocultura por conta propria, em imovel de sua propriedade ou ocupado 
por processo legitimo, dentro da area de acao da sociedade (...) que nao pratique 
outra atividade, que possa prejudicar ou colidir com os interesses e objetivos da 
entidade (ESTATUTO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE CAPRINOS DE 
SUME, 2002, p. 3). 
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E relevante ainda mencionar, segundo Lima e Silva (2012), a Declaracao de Aptidao 

tambem possibilita o acesso a determinadas politicas publicas, como por exemplo, as linhas 

de creditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que 

apoiar os agricultores familiares e financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda 

aos agricultores familiares e assentados da reforma agraria, possui as mais baixas taxas de 

juros dos financiamentos rurais, tendo as baixas taxas de juros de financiamento rurais. 

Entretanto, Motta (2007) afirma que existem algumas questoes comum na agricultura 

familiar como a dependencia de agricultores(as) das exigencias do mercado quanto ao tipo de 

produto, a restricao da producao a poucos produtos tem consequencias em varias esferas. 

Nessa linha, perguntamos aos participantes quanto a producao e a comercializacao de 

produto, nos foi informado que os associados a ACCS fornecem leite de cabra in-natura para 

a usina beneficiamento de leite de cabra da Associacao Gestora da Usina de Beneficiamento 

de Lacteos (AGUBEL), que recebe tambem o leite de cabra de outras associacoes da regiao 

do Cariri Paraibano. A usina recebe de cada associado um limite de 17 litros de leite por dia. ^ 

No caso, os 54 (cinquenta e quatro) produtores que sao associados da ACCS produzem juntos 

uma media mensal de aproximadamente 29. 654 (vinte e nove mil seiscentos cinquenta e 

quatro) litros de leite. | ° j 

Nessa usina o leite e pasteurizado e comprado pelo Programa Leite da Paraiba, r^rj 

pagando o valor de aproximadamente um real e quarenta e cinco centavos (R$l,45) por litro 

do leite. "O pagamento dos produtores e feito diretamente em conta bancaria sendo 

gerenciado pelo governo do Estado e pela Fundacab de Acab Comunitaria - FAC." 

(MENESES E GOMES, 2012, p. 10). 

O leite de cabrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in-natura e atualmente o unico produto comercializado pelos 

produtores de leite de cabra associados, apesar de ter a intencab de criar outros meios para a 

producSo que, conforme Estatuto da ACCS (2002, p. 2), seria "abatedouro frigorifico, 

unidades de beneficiamento e industrializacao de carne, leite e couro advindos da producao 

dos associados." 

Ademais, questionamos os associados sobre a ocupacao de alguma funcao/cargo na 

associacao, obtivemos o resultado que se apresenta na figura 6 a seguir. 
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Figura 6: Exerce cargo/funcao na 

associacao 

Nunca exeiceu 

Senel 

Ainda exerce 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A figura 6 mostra que 80% nunca ocuparam algum cargo, 10% exerceram alguma 

funcao, 10% ainda exercem algum cargo. Apesar de o Estatuto (2002, p. 3) estabelecer no 

Artigo 8° que "o associado tem direito a: votar e ser votado para membro de Conselho de 

Administracao ou Fiscal da Associacao." 

Em torno dessa questao, foram indagados se desejaria ocupar alguma funcao/cargo na 

associacao, os participantes apresentaram os resultados e esclarecimentos que aparecem no 

quadro abaixo. 

Quadro 01: Desejo em ocupar cargo/funcao na associacao 

OPCOES PERCENTUAL ESCLARECIMENTOS 

Sim 20% 
Exercem 

Nao 80% 

- De maneira nenhuma 

- Nao tem disponibilidade 

- Por ser analfabeto 

- Esta satisfeito com o que faz por nao ter facilidade 

para lidar com o publico 

- Pobre n3o tem vez 

o 

CD 

CO 
I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<£> 

ZD 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Verificamos atraves do quadro que o percentual atingiu 80% de respostas negativas. 

Este dado revela que os sujeitos investigadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao objetivam ocupar cargo/funcao na 

associacao, visto que alguns "nao tem disponibilidade" ou esta satisfeito com o que faz e 

outros, consideram-se incapazes para assumir a responsabilidade de cargo ou funcao. Como 

se pode perceber nos esclarecimentos que eles apresentaram, por caracterizar-se como 

analfabeto e pobre. 
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Constatamos pelas respostas que esses sujeitos, apesar estarem associados a ACCS ha 

certo tempo, nao foram libertados da condicao de oprimidos. Porem, sabemos que essa 

concepcao pode ser mudada atraves da educacao, sendo assim, deve-se ofertar, segundo Freire 

(1987), a educacao libertadora que liberta os oprimidos e, isto acontece quando os sujeitos sao 

autocriticos e refiexivos, isto e, analisam a si proprios e problematizam a realidade e suas 

relacoes sociais. Para tanto, a educacao libertadora visa o processo de conscientizacao dos 

sujeitos. 

Perguntamos aos sujeitos investigados se o modo de trabalho associado e diferente do 

trabalho capitalista que faziam antes de asssocia-se a ACCS. Obtivemos as respostas que 

aparecem no quadro a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2: Trabalho associado e trabalho capitalista 

OPCOES PERCENTUAL ESCLARECIMENTOS 

SIM 50% 

- Antes trabalhava para fora, no trabalho alugado. Hoje 

cuido dos meus animais e da producao. 

- Por que trabalhava para terceiros. Hoje, tomo conto da 

minha propria producao, eu trabalho pra mim mesmo 

- Atualmente, faco o meu proprio trabalho, eu trabalho pra 

mim mesmo. 

- Antes, eu nao comercializava a producao 

NAO 50% 

- Nab vale apena. 
- Porque continuo trabalhando na agricultura 
- Apenas mudou o sistema de associacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O I 

1 
br 
SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

i I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA )  !l 

La.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—7 \ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O quadro 2 aponta a divergencia de opiniao com igual percentual de repostas, sendo 

que 50% afirmativas e 50% negativas. 

Percebe-se que este percentual de sujeitos nao enxerga diferencas no trabalho que 

realiza como associado. Enquanto, observa-se que os esclarecimentos apresentados pelos 

associados do percentual de afirmativas demonstram que eles sao conscientes da mudanca que 

o trabalho associado lhes proporcionou, quando afirmam que gerenciam seu proprio trabalho 

e a forma de producao, sem trabalhar para terceiros, visto isto em suas falas ao afirmarem que 

"antes trabalhava para fora, no trabalho alugado". "Hoje cuido dos meus animais e da 

producao." 

Assim, podemos refletir a partir de Singer (2005) e Tiriba (2008) que a agricultura 

familiar como pratica de trabalho dos associados investigados tem promovido uma outra 
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culture no modos de producao, principalmente, a emancipacao do ser humano e do trabalho. 

Dessa forma, constatamos que metade do percentual de participantes desta pesquisa tem 

experiencias com em relacao ao principio do trabalho autogestionario, tendo em vista que eles 

sao agricultores familiares, produtores de leite de cabra que trabalham com seus familiares em 

suas propriedades, cuidam de seus rebanhos e aprenderam a gerenciar suas proprias 

producoes. 

Ainda em relacao a pratica do trabalho associado, os participantes foram questionados 

quanto a questab se desejaria ampliar/aperfeicoar o modo de trabalho atual. Apuramos os 

seguintes resultados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 3: Desejo ampliar/aperfeicoar o trabalho associado 

OPCOES PERCENTUAL ESCLARECIMENTOS 

SIM 80% 

-Pela necessidade 

-Aumentar a producao- e o preco do leite 

-Para melhorar renda 

-Queria mais suporte e melhores condicoes de trabalho 

-Aumentaria a renda 

NAO 20% 

- Nao tem incentivo 

- Estou satisfeito com o que produzo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como pode se observar no quadro 3, as respostas apontam que a maioria dos 

investigados 80% desejam melhoria no seu modo de trabalho. Isto indica a pratica de mais um 

principio do trabalho autogestionario, ou seja, a autonomia do trabalho, pois os dados 

permitem inferir que a maioria dos sujeitos tem a propriedade dos meios de producao, uma 

vez que, em relacao a essa atividade, podem tomar decisoes, propor ideias, entre outras coisas. 

A proposito, perguntamos aos participantes se as experiencias de trabalho dos 

associados sab compartilhadas/discutidas nas atividades (reuniao, assembleia e outras) 

realizadas na associacao. O quadro 4 a seguir mostra que as respostas incidiram em: 

Quadro 4: Socializacao das experiencias do trabalho associado 

OPCOES PERCENTUAL ESCLARECIMENTOS: 

SIM 40% 

- Discutindo melhorias para o nosso trabalho; 

- Todos tinham o direito de expor ideias. 
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- De acordo com o andamento das conversas. 

- Os produtores compartilham os problemas que acontecem 

com seus rebanhos e buscam as solucoes. 

NAO 60% Nab foi informado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir desses, constata-se que a socializacab de experiencias do trabalho associado e 

uma pratica realizada apenas pela minoria que atingiu o percentual de 40%. A maioria dos 

participantes, cerca de 60% nao costuma socializar suas experiencias de trabalho. 

Verifica-se a partir das respostas apresentadas pelo menor percentual, que os 

momentos de socializacao experiencias constituent oportunidade para discutir melhorias e 

compartilhar possiveis solucoes para os problemas. O que nos permite afirmar que esse 

processo contribui para construct de novos saberes e o desenvolvimento do trabalho de 

todos os associados envolvidos. 

Conforme dizem Tiriba e Fisher (2009, p. 2-3): 

As experiencias historicas de autogestao revelam que, no embate contra a 
exploracao e a degradacao do trabalho, nao e suficiente que os trabalhadores 
apropriem-se dos meios de producao. Essas praticas indicant haver a necessidade de 
articulacao dos saberes do trabalho fragmenta dos pelo capital e de apropriacao dos 
instrumentos teorico-metodologicos que lhes permitam compreender os sentidos do 
trabalho e prosseguir na construcao de uma nova culture do trabalho e de uma 
sociedade de novo tipo. 

Assim, o trabalho associado e fonte de construcao de saberes e de novas praticas 

sociais, tendo por fmalidade a emancipacao do trabalho e a valorizacao do ser humano, 

promovendo mudancas significativas em relacao ao modo de producao e consumo e atender 

as necessidades humanas fundamentals, tais como educacao, saude e outras melhorias de vida. 

Nesse sentido, ao investigarmos quanto as mudancas nas condicoes de vida dos 

sujeitos, depois do trabalho associado, obtivemos as informacoes que aparecem no quadro 5. 

Quadro 5: Mudancas nas condicoes de vida dos associados 

OPCOES PERCENTUAL ESCLARECIMENTOS 

SIM 70% 

- Mas tinha vontade de ser melhor 

- Mas poderia ser bem melhor 

- Mudou a renda e a liberdade no trabalho 

- Antes os custos com o manejo dos animais eram altos e o 

excedente era pouco. 
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Algumas coisas sim como o horario de trabalho e o tempo 

livre, mas financeiramente mudou pouco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NAO 30% 

Nao foi informed© 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir dos dados no quadro acima, observamos que a maioria 70% dos associados 

declara mudancas positivas nas condicoes de vida, enfatizando a renda e a liberdade no 

trabalho bem como explicitaram o desejo de outras melhorias. 

No que se refere a rotina de atividades da associacao, o grafico 6 mostra que os dados 

obtidos junto aos sujeitos investigados revelam o seguinte resultado. 

Quadro 6: Rotina de atividade(s) da associacao 

OPCOES PERCENTUAL ESCLARECIMENTOS 

SIM 30% 

- Assembleias e reunioes, mas atualmente, nao ha 

mobilizacSo dos associados, por isso, esta praticamente 

desativada. 

- Antes, tinha ReuniSes, assembleias, confraternizacab, mas 

agora nao. 

NAO 70% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Estes dados prestados pelos associados, que atingiu o percentual de 70% de respostas 

negativas, coincident com os demais participantes 30% de respostas afirmativas que, apesar 

anunciarem que antes realizava-se algumas atividades na associacao como assembleias, 

reunioes e confraternizacao, tambem afirmam que atualmente essas atividades nao acontecem. 

Os sujeitos participantes, quando questionados sobre a realizacao de curso de 

formacao/capacitacao e a finalidade dos mesmos, nos foi informado que antes (em outra 

gestao) eles participavam de algum cursos de capacitacao sobre o manejo e producao de leite 

de cabra, objetivando para melhorar o trabalho, a producao a producao do leite e repassar 

informacoes para os associados. Embora, afirmem que atualmente esses tipos de atividades 

nao mais acontecem. 

Esta constatacao e coerente com as informacoes prestadas pelos participantes, quando 

questionados sobre a frequencia de realizacao de atividades (reuniao, assembleia, outras) na 

associacao, sendo 70% das respostas negativas. Este dado comprova, segundo a opiniao, que 
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ha muito tempo na associacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao se realiza nenhuma dessas atividades. Acredita-se, 

portanto, que esta situacao desenvolve outros processos negativos na ACCS. 

Nessa linha, indagamos aos participantes quanto a participacao dos associados na(s) 

atividade(s) da associacao, as respostas apresentaram os seguintes dados. 

Figura 7: Participo das atividades na 

Associacao 

Senipre 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Fiequenteineiite Algumasvezes 

• Seriel 

Nunc a 

Os dados da figura 7 nos permitem observar que nem todos os associados participam 

das atividades na associacao, por que ha uma freqiiencia apenas de 30% que sempre 

freqiienta. Entretanto, 10% participa frequentemente, 40% algumas vezes e 20% nunca 

participou de atividades na ACCS. 

Solicitados a informar sobre a elaboracao de projetos financiados na associacao, a 

partir dos seguintes questionamentos: A associacao tem projetos financiados? Quais sao os 

orgaos financiadores? Voce participa da elaboracao dos projetos financiados? Quais sao os 

projetos financiados e como eles sao elaborados? Qual o objetivo de elaborar projetos 

financiados? Atraves desses questionamentos referentes a elaboracao de projetos, obtivemos 

resultados e esclarecimentos, conforme o quadro 7. 

Quadro 7: Projetos financiados na associac&o 

OPCOES PERCENTUAL ESCLARECIMENTOS 

SIM 30% 

- Tinha para a fabrica de racao, mas desapareceu do mapa. 

- Soube de um para fabrica de racao, mas esta so no papel. 

NAO 70% Nao foi informado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

CO 
CO 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Este quadro demonstra que em relacao a elaboracao de projetos financiados na 

associacao, houve o maior percentual de participantes 70% para as respostas negativas, sendo 

que 30% afirmam. O que influencia afirmar que a associacao tem projetos financiados, porem 

nao chegou ao conhecimento de todos os participantes desta pesquisa. E relevante enfatizar 

que os esclarecimentos apontam a finalidade desse tipo projeto para a criacao de uma fabrica 

de racao, entretanto, constata-se a partir dos esclarecimentos dos sujeitos que esse projeto 

apenas ficou no papel. 

No que se refere a participacao na elaboracao de projeto(s), constatou-se que 90% nao 

participaram desse tipo de pratica. Isto implica dizer que, mesmo que na associacao se elabore 

projetos, mas nao se realiza essa acao com a coletividade, ou seja, nunca envolve a 

participacao de todos os associados. 

Quanto a indagacao: A associacao estimula a participacao dos associados no processo 

de tomada de decisoes? Coletamos os seguintes resultados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 8: Participo na tomada de decissoes na 

Associacao 

80% 

60% 

40% 

20% 

70% 70% 

3VT7u 

70% 

• Scricl 
3VT7u 

70% 

- i 

Sim Nao 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Atraves dos dados expostos na figura 8, pode-se dizer que grande maioria dos 

associados investigados, que atingiu percentual de 70%,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n&o participa na tomada de decisSes 

na associacao. Dessa forma, percebe-se que na ACCS os associados participantes nao 

desenvolvem a pratica da gestao democratica que e elemento de fundamental importancia no 

trabalho associado, que realizada com a participacao de todos em todas as atividades. 

Tambem, averiguamos junto aos participantes se a Associacao tem pretensoes em 

ampliar/aperfeicoar suas atividades. A figura 9 mostra que as respostas incidiram em: 
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Figura 9: Ampliacao de atividades na 
Associacao 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

OK 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como mostra a figura, grande maioria dos associados investigados 70% desconhece as 

expectativas de ampliacao de atividades na associacao. 

Em geral, os dados prestados pelos participantes demonstram que a associacSo esta 

quase inativa em relacao a realizacao de praticas educativas (projeto, reuniao, assembleia, 

entre outras) conforme os sujeitos afirmaram "esta praticamente desativada". Alem disso, 

constata-se com base na fala dos associados que nab ha mobilizacab dos associados em 

relacao a ausencia da rotina de atividades na ACCS. 

Por fim, solicitamos ainda aos associados participantes desta pesquisa se gostariam de 

apontar sugestSes que possam contribuir para a melhoria das atividades na associacao. Sendo 

assim, coletamos os resultados e esclarecimentos que a parecem no quadro 8. 

Quadro 8: Sugestoes dos associados 

OPCOES PERCENTUAL SUGESTOES: 

SIM 
60% 

-Muitas coisas precisam melhorar, inclusive, a acao do presidente 
-Retomar as atividades 
-Fazer reuni5es sempre 
- Deveria haver pessoas carismaticas que estimulassem a 
autoestima e o amor a ocupacao e nao trabalhar so para 
sobreviver. 
-Uma associacao voltada para a agricultura familiar e a retirada 
de fazendeiros 
-ReuniSes mensalmente para discutir melhores condicSes de 
desenvolvimento na area de produc3o e comercializacao. Como 
tambem, a construcao de projetos que venha beneficiar a vida de 
nos produtores rurais. 

NAO 40% Nao foi informado 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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• Seriel 

Sim Nao Nao sabe 



45 

No quadro, verificamos que 60% dos participantes aceitaram dar sugestoes para a 

melhoria da associacao. Com se pode observar, eles apresentaram varias propostas que visam 

mudancas positivas, principalmente, para a situacao atual da ACCS, desde forma de atuacao 

da gestao e administracao, retomar rotinas de atividades (reunioes e projetos). 

Ainda baseado nas respostas, notamos tambem o desejo de mudanca da associacao em 

relacao a outros aspectos, visto que: "Deveria haver pessoas carismaticas que estimulassem a 

autoestima e o amor a ocupacao e nao trabalhar so para sobreviver. Percebemos assim, que a 

ACCS precisa desenvolver atividades que estimulem os socios e promovam convivencias de 

fraternidade entre os associados no trabalho associado. 

Alem disso, verificamos que o interesse dos associados em de fato tornar as atividades 

da associacao voltadas para a agricultura familiar, objetivando "beneficiar a vida de nos 

produtores rurais," sugerindo-se "a retirada de fazendeiros." 

Portanto, constatamos a necessidade de praticas educativas que favorecam ao 

desenvolvimento trabalho associadas na ACCS. Por que de acordo com Adams (2010), o 

trabalho associado deve seguir a logica da Economia Solidaria, negando o principio basico do 

capitalismo, a partir da recriacao do mundo do trabalho voltado a satisfacao das necessidades 

humanas fundamentals. Assim, acreditamos segundo Singer (2005) o trabalho associado na 

ACCS deve corresponder a outro modo de economia, caracterizando-se pelo conjunto de 

acoes de carater cooperativo, solidario, participacao igualitaria, e autogestionario, sendo 

necessario promover a formacao emancipadora dos sujeitos envolvidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. Que praticas educativas contribuem para o trabalho associado na ACCS? 

Notamos a partir dos dados obtidos juntos aos participantes da pesquisa a necessidade 

da realizacao de praticas educativas que favorecem ao trabalho associado na ACCS. Haja 

vista que, as praticas educativas do trabalho associado da ACCS praticamente sem 

acontecerem, ou seja, nao se realiza rotina de atividades como (projeto, reuniao, assembleia, 

entre outras). Ainda quanto a essa ausencia de acoes, os participantes apontaram que essa 

associacao "esta praticamente desativada". 

Embora, no Estatuto da Associacao de Criadores de Caprinos de Sume (2002, p. 2), 

encontre-se no inciso 2 do Artigo 2° a seguinte declaracao: " promovera, mediante convenio 

com entidades especializadas, publicas e privadas, o aprimoramento tecnico - profissional de 

seus associados, (...) e empregados, participando de campanhas ecologicas, (...) e meios de 

producao." 
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Apesar de existir algumas iniciativas Hgadas aos principios de Economia Solidaria 

como a agricultura familiar que estimula o agricultor e sua familiar a cuidarem de sua propria 

producao; o compartilhar das experiencias de trabalho, a integracao dos sujeitos, a 

comercializacao de produto local. Por sua vez, constatamos que as praticas do trabalho 

associado apresentam fortes caracteristicas dos principios capitalistas, tais como: nao 

promover rotina de atividades e cursos de capacitacao, a baixa frequencia de participacao dos 

associados nas atividades e na tomada de decisao, entre outras. 

Diante disso, vemos que o desafio da ACCS nSo sera apenas fazer com o modo de 

trabalho associado aconteca de forma efetiva na associacao. Mas tambem, devera promover 

sujeitos autonomos, criativos, colaborativos, cooperatives, reflexivos, criticos, emancipados e 

solidarios. Mas afmal, que perfil de associados e capaz de alimentar esse processo nessa 

associacao? 

Inicialmente, entendemos de acordo com Singer (2005) que a pratica da Economia 

Solidaria exige a (re)educacab das pessoas, uma vez que, elas foram formadas em um sistema 

capitalista que prega a competitivldade, autoritarismo e a exploracao de producao, ou seja, 

sem principios de solidariedade. 

Seguindo esta logica de pensamento Singer (2005, p. 17) argumenta que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os que se form am em um meio em que prevalece a Economia Solidaria vivem desde 
cedo situacoes definidas por comportamentos reciprocos de ajuda mutua. 
Aprenderao que as pessoas dlferem, mas que essas diferencas provem do meio e da 
educacao; que ninguem e tao forte que nao precise de auxilio dos outros e que a 
uniao faz a forca. Sao levados a perceber que a desigualdade social e economica nao 
e natural e nem decorre da superioridade de quem tem e manda sobre quem nada 
tem e obedece. Que a desigualdade e ruim e injusta e que ela so pode ser abolida 
pela pratica da solidariedade entre homens. 

Sob essa otica, concordamos com Amaral (2012, p. 7) quando afirma que: "As 

associacoes devem proporcionar educacSo e formacao. Os dirigentes eleitos devem contribuir 

efetivamente para o seu desenvolvimento da comunidade." Tambem, compreendemos 

segundo Adams (2010), que no campo da Economia Solidaria, o ato educativo libertador 

compreende o processo que promove a libertacao entre humanos com relacao ao modo de 

producao capitalista, exigindo uma postura de autonomia dos protagonistas, ou seja, sujeitos 

emancipados. Entao, qual sera o tipo de educacao necessaria para essa formacao ampla do 

cidadao? 

Pensando essa questao em relacao aos associados investigados, que sao agricultores 

familiares de baixa renda, tendo idade ente 20-50 anos e a maioria com escolaridade basica 
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incompleta. Ve-se a necessidade de educacao de base popular, como EJA, que segundo 

Gadotti (1999, p. 24): Hoje, uma das expressoes mais vivas da educacao popular [...]." Como 

bem visto que no parecer CEB/CNE n° 11/2000 o qual assegura que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A educacao de jovens e adultos representa uma promessa de efetivar um caminho de 
desenvolvimento de todas as pessoas, de todas as idades. Nela, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos poderao atualizar conhecimentos, mostrar habilidades, trocar 
experiencias e ter acesso a novas regioes do trabalho e da cultura. 

Assim, a EJA assume o carater pedagogico da Educacao Libertadora que se 

fundamenta no Campo da Educacao Popular, para explicar os metodos: o dialogo, a 

conscientizacao, e a libertacSo, meios pelos quais Paulo Freire (1987) enfatizava a 

necessidade e a importancia de uma pratica educativa que assume um papel fundamental no 

contexto de formacao permartente do ser humano, ou seja, educacao ao longo da vida. 

Esta perspectiva de educacao e relevante para os sujeitos participantes desta pesquisa, 

visto que se encontram a margem do processo educacional e, portanto, distantes da condicao 

de usufruir direitos de plena cidadania, etc. Para tanto, as praticas pedagogicas da EJA, que 

podem ser desenvolvidas com eles, devem visar a superacSo do (pre)conceito do jovem e 

adulto trabalhadores como analfabetos ou vazios de conhecimentos. 

Dessa maneira, entende-se que nesta modalidade educacional deve diferenciar da 

Educacao de Crianca, que pela sua condicao de crianca, tem pouca experiencia de vida entre 

outros fatores. Ja os Jovens e os adultos tem uma bagagem maior no que se refere a 

experiencia e conhecimento acumulados nos seus distintos campos de atuacSo e interacao 

como o trabalho, a familia, a convivencia social e comunitaria, da vida religiosa, etc. 

Dessa maneira, concordamos com Sousa (2008), quando afirma que a educacao 

compreende processos educativos, seja no espaco da educacSo formal, informal e nSo formal, 

como uma troca de conhecimentos e de transformacSo, no qual os sujeitos envolvidos sSo 

ambos portadores de saberes. Assim, a educacSo esta presente em todas as relacoes humanas, 

ou seja, as praticas educativas sucedem em varios espacos da sociedade. 

Como visto, no perfil dos associados participantes desta pesquisa, que apesar de baixo 

grau de escolaridade, sSo adultos e tem varias experiencias, inclusive, de um modo trabalho. 

Sendo assim, a ACCS precisa integrar seus associados aos processos educativos que poderSo 

contribuir para a formacSo integral desses sujeitos, tornando-as conscientes, emancipadas e 

capazes de problematizar, ressignificar e transformar a realidade. Portanto, torna-se preciso 
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considera-los como pessoas possuidoras de saberes ou conhecimento popular acumulado de 

decadas de vida e trabalho (ARRUDA, 2005). 

Assim, e importante considerar que a educacao destinada aos associados investigados 

precisa esta relacionada com a realidade de vida e o modo de trabalho dos mesmos. Para 

tanto, acreditamos que a ACCS devera realizar rotinas de atividades (assembeias, reunioes, 

cursos de capacitacao e outras) para tornar o trabalho associado desta associacao um espaco 

onde a finalidade nao sera apenas repasses de informacoes, mas tambem, como momentos de 

encontro de todos para a troca de experiencias, construcao de sonhos, perspectivas, integracao 

e participacao dos associados, o exercicio da democracia, visando juntos a melhoria do 

trabalho dos associados e dessa sociedade civil. Alem disso, deve promover atividades e 

situacoes em exercitem a pratica do amor e do respeito mutuo, no sentido de resgatar o valor 

da amizade e do companheirismo entre socios. 

Para tanto, torna-se necessario "casar" Trabalho e Educacao visando o ser humano e o 

trabalho emancipado. Neste processo, concorda-se com Tiriba e Fisher (2012) que enfatizam 

o trabalho associado e autogestionario como principio educativo na constituicao de novas 

relacoes economico- sociais, politicas e culturais. 

Nesse sentido, o trabalho associado deve promover aos sujeitos envolvidos, de acordo 

com Tiriba (2008): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma cultura do trabalho de novo tipo tem como pre-requisito a propriedade e posse 
coletiva dos meios de producao, o controle sobre o processo e o produto do trabalho 
e, que aforca de trabalho deixe de ser uma mercadoria. Para que ela se constitua na 
sua plenitudezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 preciso tambem romper com sistema capital. (Tiriba, 2008, p. 20) 

Para Novaes e Castro (2011), esse tipo trabalho contempla processos de construcao 

das relacoes de producao para alem do Capital. Por isso, Gadotti (2005) afirma que todos os 

envolvidos com essa forma de trabalho precisam ser formados para gestao coletiva do proprio 

empreendimento. Sendo assim, esse tipo de trabalho configura ainda de acordo com Tiriba 

(2008, p. 20 ): 

um processo praxico-educativo de criacao de novas concepcSes de mundo, a 
producao associada e uma 'escola' que pode contribuir nao apenas para driblar o 
desemprego e outras contradicoes entre capital e trabalho, mas para que a classe 
trabalhadora descubra que o capitalismo nao e um sistema inexoravel. 

O trabalho associado como principio da Economia Solidaria configura tambem um 

campo de formacao onde trabalhadores e trabalhadoras sao protagonistas do fazer coletivo 

plantado por vivencias educativas de ensino e aprendizagem. 
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Portanto, acreditamos que a realizacao de praticas educativas no ambito da Associacao 

de Criadores de Caprinos de Sume, que relacione educacao e trabalho associado, pode 

propiciar aos associados experiencias e vivencias dos principios do trabalho associados, tais 

como: a democracia, autogestao, cooperacab, participacao, autonomia e emancipacao, 

integracao e a solidariedade. Como podemos notar sao muitos os principios que caracterizam 

esse modo de Economia Solidaria, sendo inviavel atende-los a curto prazo. 
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5) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONCLUSAO 

Em geral, o presente trabalho teve como proposito investigar as praticas educativas 

que contribuem para o trabalho associado na Associacao dos Criadores de Caprinos de Sume 

(ACCS). Vimos, portanto, que o trabalho associado dessa entidade vem proporcionando 

trabalho, renda e a organizacao de um povo, porem ainda nao superou a cultura capitalista em 

suas praticas. 

Apesar de existir algumas iniciativas ligadas aos principios de Economia Solidaria, 

tais como: a caprinocultura leiteira como fonte de geracao de trabalho, renda e sobrevivencia 

de um povo na sua propria terra/ no seu lugar. Alem de estimular o modo autonomo e 

autogestionario de trabalho, tendo em vista que, os associados investigados sao agricultores 

familiares - produtores de leite de cabra, que aprenderam a cuidar de sua propria producao, 

uma vez, que os dados nos revelam que os mesmos apontam que houve mudancas de vida e 

forma de trabalho depois de associarem-se a ACCS. Outra expectativa e o fato de a maioria 

dos investigados compartilhar suas experiencias de trabalho. 

Por outro lado, grande parte das acoes desenvolvidas na Associacao de Criadores de 

Caprino aponta fortes tendencias do sistema capitalista, entre elas: constatamos que os 

sujeitos investigados, mesmo com o fato de estarem integrados a ACCS, ainda pensam e 

agem com individualismo, pois os resultados obtidos mostram a baixa frequencia de 

participacao desses associados nas atividades e na tomada de decisao. Tambem, verificamos 

que a ACCS nao promover rotina de atividades educativas e cursos de capacitacao para os 

socios, nao estimula a participacao dos mesmos. 

Diante disso, vimos que o desafio da ACCS nao sera apenas fazer com o modo de 

trabalho associado aconteca de forma efetiva na associacao. Mas tambem, devera promover 

sujeitos autonomos, criativos, colaborativos, cooperatives, reflexivos, criticos, emancipados e 

solidarios. 

Para tanto, deve-se buscar, de acordo com Silva (2008), por "vivencias educativas de 

ensino e aprendizagem em bases de uma educacao popular [...}." Enfatiza-se assim, a 

importancia de praticas educativas que relacione educacao de base popular e trabalho 

associado para subsidiar mudancas no ambito da ACCS. Ou seja,que possa propiciar aos 

associados experiencias e aprendizagem dos principios da Economia Solidaria, tais como: a 

autogestao, a cooperacao, a solidariedade, objetivos comuns, acao economica, democracia 
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participativa, o desenvolvimento comunitario, o cuidado com o meio ambiente, a educacao, a 

preocupacao com o bem viver de todos. 

Portanto, fica claro de acordo com Singer (2005), que a pratica da Economia Solidaria 

exige que as pessoas que foram formadas no capitalismo sejam reeducadas. Esta educacao 

tem de ser coletiva, pois ela deve ser de todos os que efetuam em conjunto a transicao, do 

modo competitivo ao cooperativo para a transformacao social que objetiva uma sociedade 

mais humana, inelusiva e democratica, onde o ser humano seja o sujeito. Assim, o trabalho 

associado como pratica de Economia Solidaria e exatamente importante pelo seu carater 

contrario ao apresentado nas relacoes sociais trabalhistas capitalistas. 
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APENDICES 



APENDICEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1: TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

Titulo do projeto: Praticas educativas e Trabalho associado da Associacao dos 

Criadores de Caprinos de Sume (ACCS) 

Pesquisador responsavel: Damiao dos Santos Lopes 

Instituicao/Departamento: Universidade Federal de Campina Grande -

UFCG/Centro de Desenvolvimento Sustentavel do Semiarido - CDSA/ Curso de 

Especializacao em EducacSo de Jovens e Adultos com enfase em Economia 

Solidaria no Semiarido Paraibano. 

Telefone para contato: (83) 99313187 

Local da coleta de dados: Sede Associacao Gestora da Usina de Beneficiamento 

de Lacteos (AGUBEL) 

O pesquisador do presente projeto se compromete a preservar a privacidade 

dos sujeitos cujos dados serao coletados atraves de aplicacao de questionario. 

Concorda, igualmente, que estas informacoes serao utilizadas unica e 

exclusivamente para execucao do presente projeto e posteriores publicagoes 

academicas. As informacoes somente poderao ser divulgadas de forma anonima e 

serao mantidas sob a responsabilidade do pesquisador Damiao dos Santos Lopes. 

Sume, 09 de setembro de 2013 

Pesquisador responsavel -

CPF.: 078 - 1 6 2 - 6 3 4 - 0 6 

Participante/colaborador da pesquisa 

CPF.: . . -



APENDICE 2-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QUESTIONARIO DE PESQUISA DE CAMPO 

Bloco de questoes I: 

1. Perfil 

1.1. Sexo: ( )Masculino ( )Feminino 

1.2. faixa etaria: 20-30anos( ) 30-40anos( ) 40-50anos( ) Mais de 50 anos ( ) 

1.3. Estado civil: Solteira/o ( ) Casada/o ( ) Companheira/o ( ) Separada/o ou 

Divorciada/o ( ) Viuva/o ( ). 

1.4. Tem filhos: Sim ( ) Nao ( ) Quantos? 

1.5. Escolaridade: 

( ) alfabetizacao Ensino medio: ( ) completo 

( ) incompleto 
Fundamenta I : ( ) completo 

( ) incompleto Ensino Superior: ( ) Completo 
( ) incompleto 

Fundamental II : ( ) completo Outra(s) 
( ) incompleto 

Observacao: 

1.6. Profissao: 

1.7. Grau de satisfacao na profissao: 

( ) Satisfeito 

( ) Moderadamente satisfeito 

( ) Pouco satisfeito 

( ) insatisfeito 

( ) Pouco insatisfeito 

1.8. Renda familiar: 

Ate 01 salario minimo ( ) 01 a 03 salarios minimos ( ) 04 a 10 salarios minimos ( ) 

10 a 20 salarios minimos ( ) acima de 20 salarios minimos ( ) 

Bloco de questoes II: 

1. Quando e como se tornou associado da Associacao de Criadores de Caprinos de 

Sume? 



2. Qual(is) o(s) requisito(s) basico(s) para se tomar associado da ACCS? 

3. O que e produzido e como e feita a comercializacao de produto(s)? R/ 

4. Alem de ser associado, voce ocupa alguma funcao/cargo nessa associacao? 

Sim ( ) Nao ( ) Qual? . 

5. Em caso negativo, responda: desejaria ocupar alguma funcao/cargo nessa associacao? 

Sim( )Nao( )Porque? 

6. O seu modo de trabalho hoje como associado se diferencia do que fazia antes de 

associar-se na Associacao de Caprinos de Sume? 

Sim( )Nab( )Porque? 

7. Voce desejaria ampliar/aperfeicoar seu modo de trabalho atual? 

Sim( )Nao( ) Porque? R/ 

8. Socializa as experiencias de trabalho dos associados sao compartilhadas/discutidas 
nas atividades (reuniao, assembleia e outras) realizadas na associacao? Sim ( ) Nao ( ) 
Em caso afirmativo, explique como acontece? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RJ 

9. Houve mudancas n a s condicoes de vida, depois de associar-se a ACCS? 

Sim ( ) Nao ( ) Porque?_ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. Alem das acbes de producao e comercializacao de produto(s), a associacao tem 

outra(s) rotina(s) de atividade(s)? Sim ( ) Nao ( ) Qual(is)? 

11. A associacao promove cursos de formacao/capacitacao? Sim ( ) Nao ( ) 

Se sim, quais sao os cursos? R/ 

12. Qual a finalidade dos cursos promovidos pela associacao? 

R/ 

13. Com que frequencia ocorre(m) essa(s) atividade(s) na associacao? 

( ) Sempre que necessario ( )Semanalmente ( ) Quinzenalmente ( ) Mensalmente 

( ) Bimestralmente ( ) Outro: • 

14. Grau de participacao na(s) atividade(s) da associacao: 

( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Algumas vezes ( ) Nunca 



15 A associacao tem projetos financiados? Sim ( ) Nab ( ) Nao sabe ( ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 Se sim, quais sao os orgaos financiadores? R 

21 Participa da elaboracao dos projetos financiados? Sim ( ) Nao ( ) 

22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RJ 

Quais sao os projetos financiados e como eles sao elaborados? 

23. Qual o objetivo de elaborar projetos financiados? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18. A associacao estimula a participacao dos associados no processo de tomada de 

decisoes. Sim ( ) Nao ( ) 

Se Sim, explique como voce participa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RJ 

25. A associacao tem pretensoes de ampliar/aperfeicoar suas atividades? 

Sim( )Nab( )Porque? 

26. Gostaria de deixar alguma contribuicao que poderia melhorar as atividades da 
associacao? Sim ( ) Nao ( ) Qual? . 

Prezado(a) informante, muito obrigado pela colaboracao! 


