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"Pessoas que se enquadram cegamente no coletivo, fazem de si mesmas objetos 

materials, anulando-se como sujeitos dotados de motivacao propria." 

(Theodor W. Adorno- Educacao e Emancipacao-1995). 



R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho constitui-se em um estudo realizado na Associacao de Pescadores do municipio 

de Camalau-Paraiba. tendo como objetivo analisar a relacao entre educacao e trabalho para a 

emancipacao dos sujeitos da APESCA. Quanto aos objetivos especificos, pretendeu-se 

verificar as contribuicoes por meio dos processos educativos dos associados na organizacao 

da associacao e de suas atividades produtivas, identificar os aspectos politico-educativos 

presentes na referida associa9ao e sua relacao com a autogestao e por fim, conferir as 

principals mudan9as que ocorreram nas redoes de trabalho com a implanta9ao dos cursos de 

alfabetiza9ao e de capacita9ao. Metodologicamente. esta pesquisa foi de natureza descritiva e 

exploratoria com abordagem quali-quantitativa e na analise dos dados foi utilizado o metodo 

estatistico descritivo. Como tecnicas de coleta de dados adotamos a observa9aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco. 

aplica9ao de questionario e entrevista. Os sujeitos da pesquisa foram, portanto, os associados 

da APESCA. A pesquisa buscou abordar o tema Educa9ao e Trabalho Emancipado, analisando 

a rela9ao entre os processos educativos existentes na APESCA e o processo de emancipa9ao 

dos sujeitos envolvidos nesta atividade coletiva. A analise vislumbrou os indicadores dos 

processos de constru9ao do conhecimento atraves dos modelos de educa9ao analisados e dos 

beneficios trazidos a associa9ao, da caracteriza9ao dos seus componentes como atores 

participantes e/ou participativos no processo administrativo e politico e da rela9ao desta 

participa9ao com o processo emancipatorio. Como resultado. embora detectada a incipiente 

participa9ao dos associados nas atividades de cunho eletivo e administrativo da associa9ao, a 

baixa escolaridade dos mesmos e a incompreensao por parte da maioria quanto ao processo no 

qual estao inseridos, varias atividades foram e estao sendo desenvolvidas em rela9ao a 

alfabetiza9ao. capacita9ao e qualifica9ao dos associados. Conclui-se que devem ser 

valorizados todos os modelos de educa9ao e que estejam intrinsecamente contextualizados 

com a realidade presente. proporcionando aos associados se tornarem empreendedores e nao 

limitadamente empregados. Alem de que, nao sejam trabalhados apenas conhecimentos 

tecnico-especificos, mas tambem os necessarios ao entendimento de todo o processo 

administrativo e geracional de uma associa9§o. 

Palavras-chave: Educa9ao. Trabalho, Emancipa9ao, Associa9ao, APESCA. 



ABSTRACT 

This paper presents a study on the Fishermen's Association o f the city of Camalau - Paraiba. 

aiming to analyze the relationship between education and work for the emancipation of the 

subject APESCA. As for specific goals, intended to verify the contributions through 

educational processes associated with the organization of the association and their productive 

activities, identify the political and educational aspects present in this association and its 

relation to self-management and finally, check the major changes that have occurred in labor 

relations with the implementation of literacy courses and training. Methodologically, this 

research was descriptive and exploratory approach to qualitative-quantitative analysis of the 

data was used for descriptive statistical method. As data collection techniques we adopt the 

on-site observation, questionnaire and interview. The subjects were therefore members of 

APESCA. The research sought to address the topic Education and Labor Emancipated, 

analyzing the relationship between the existing educational processes in APESCA and the 

process of emancipation of the subjects involved in this collective activity. The analysis 

glimpsed indicators of processes of knowledge construction through education models and 

analyzed the benefits brought to the association, the characterization of its components as 

actors participating and/or participating in the administrative and political participation and its 

relationship with the emancipatory process. As a result, although detected incipient 

participation of members in the activities of administrative and elective nature of the 

association, the same low education and misunderstanding by most as the process in which 

they are inserted, various activities have been and are being developed in relation to literacy, 

training and qualification of its members. We conclude that all should be valued education 

models and are inherently contextualized with the present reality, providing members become 

entrepreneurs and not employees limitedly. Beyond that, not only worked - specific technical 

knowledge, but also needed to understand the whole process of administrative and 

generational association zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Keywords: Education, Work, Emancipation, Association, APESCA. 



SUMARIO 

1 I N T R O D U C A O 8 

2 R E V I S A O DA L I T E R A T U R A 11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 CONCEITOS DE EDUCACAO: PERSPECTIVAS EM FREIRE E GADOTT1... 11 

2.1.1 Educacao Formal: um breve historico 12 

2.1.2 Educacao Nao-formal e Informal: nuances para o desenvolvimento dos 

sujeitos 15 

2.2 EDUCACAO, TRABALHO E EMANCIPACAO DOS SUJEITOS 17 

2.3 ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDARIA 22 

3 M E T O D O L O G I A 25 

3.1 TIPODEESTUDO 25 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 26 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA E AMOSTRA 27 

3.4 HISTORICO DA APESCA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 28 

3.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 28 

3.6 ANALISE E TRATAMENTO DOS DADOS 29 

4 A T I V I D A D E S D E S E N V O L V I D A S 30 

5 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 42 

R E F E R E N C I A S 45 

A P E N D I C E A - R O T E I R O DA E N T R E V I S T A 48 

A P E N D I C E B - T E R M O D E C O N S E N T I M E N T O L I V R E E E S C L A R E C I D O 52 

A P E N D I C E C - E N T R E V I S T A 54 

ANEXO A - E S T A T U T O S O C I A L DA A P E S C A 55 



8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 INTRODUCAO 

A Pesca e uma das atividades de producao animal, mais antigas da Humanidade. Por 

meio dela, o ser humano pode explorar e ocupar diferentes habitats que dispunham de reserva 

de recursos hidricos. A pesca e uma atividade que congrega a transposicao hereditaria de 

tecnicas e tecnologias, onde por meio desta, o conhecimento geralmente e repassado de pai 

para filho ou pelas pessoas mais experientes de cada regiao. 

Sendo a pesca uma das principals atividades economicas na producao animal mundial. 

principalmente no Brasil, devido a extensao de sua rede hidrografica, os recursos pesqueiros 

maritimos, costeiros e continentals constituem importante fonte de renda. de trabalho e de 

alimento, contribuido assim, para com a permanencia do homem no seu local de origem. 

No Brasil, segundo dados do Ministerio da Pesca e Aquicultura publicados em 2011, 

existiam cerca de 970 mil Pescadores registrados. 957 mil eram Pescadores e pescadoras 

artesanais e estavam organizados em cerca de 760 associacoes, 137 sindicatos e 47 

cooperativas e estes eram responsaveis por uma producao de 1 milhao e 240 mil de pescado 

de forma artesanal (45%) e industrial. 

A atividade pesqueira em alguns aspectos denuncia a historica exploracao e 

marginalizacao, as quais se submeteram os Pescadores, principalmente aqueles dedicados a 

pesca artesanal. 

Em consequencia da insustentabilidade e violencia no atual sistema de mercado, foi 

que surgiram inumeras experiencias de organizacao coletiva e de reestruturacao da producao 

pesqueira na microrregiao do Cariri paraibano, inclusive no municipio de Camalau-PB, frente 

ao seu potencial hidrico, no qual foi criada em 21 de abril de 2001 a Associacao de 

Pescadores (APESCA), com o objetivo de promover o desenvolvimento social e economico 

da comunidade de pesca, apoiando a comercializacao coletiva e a producao dos associados e 

associadas, estimulando acoes que reforcem a uniao, a cooperacao e a solidariedade entre os 

associados, bem como desenvolver acoes educacionais, culturais e filantropicas. 

Mesmo assim. alguns fatores ainda comprometem a eficiencia e eficacia da atividade 

pesqueira artesanal e da Aquicultura como: a nao participacao dos Pescadores nas 

organizacoes sociais, o alto grau de analfabetismo e baixa escolaridade, o desconhecimento da 

legislacao especifica em vigor, a gestao desintegrada e nao participativa da referida atividade. 

a incipiente participacao coletiva nas questoes politico-administrativas, e ainda, a resistencia 

cultural dos Pescadores quanto ao processo de qualificacao das tecnicas de produclo. 



Portanto, o padrao de crescimento e de desenvolvimento no que diz respeito a 

qualidade de vida desta classe profissional. objetivado pela associacao e contido nos 

principios que norteiam a Economia Solidaria, e questionado perante os conceitos de 

autogestao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coopera9ao e de solidariedade. 

Todavia, o trabalho pesqueiro artesanal nas aguas interioranas se constitui de arduas 

atividades diarias. onde os Pescadores estao expostos as intemperies climaticas, baixa 

rem un era9ao e carga horaria ilimitada de trabalho, esta ultima, comprometendo inclusive, a 

acessibilidade dos mesmos a educa9ao formal. 

Diante disso, a APESCA, por ser um espa90 de con st ru9ao de conhecimentos e de 

possibilidades de crescimento humano, surge como alternativa de ar t icu la9ao e de 

r eu n ifica9ao de pessoas para lutarem por objetivos em comum, que mesmo com a 

d ifer en cia9ao social possam utilizar suas multiplas habilidades e competencias para buscar um 

bem comum: a au tor r ea liza9ao e a felicidade, dignificando assim, o seu trabalho e 

proporcionando meios pelos quais possam se desenvolver organizacionalmente. 

intelectualmente, culturalmente, politicamente e economicamente. 

Frente aos varios processos educacionais presentes em uma organiz.a9ao coletiva e dos 

multiplos interesses de carater trabalhista, pretende-se contribuir por meio desta pesquisa para 

elucidar as a9oes educacionais presentes na associa9ao e suas con t r ib u i9 oes para con solida9ao 

dos objetivos por ela propostos. 

Este trabalho constitui-se de um estudo realizado na Associa9ao de Pescadores do 

municipio de Camalau-Parafba entre os meses de Julho e Setembro de 2013. 

Desta forma, o problema de pesquisa consistiu em conhecer qual a rela9ao entre 

educa9ao e trabalho para a em an cipa9ao dos sujeitos da APESCA? 

Para tanto, nosso objetivo geral foi analisar a rela9ao entre a educa9ao e trabalho para 

a em an cipa9ao dos sujeitos da APESCA. Quanto aos objetivos especificos, elencamos: 

verificar as con t r ib u i9 oes por meio dos processos educativos dos associados na organ iza9ao 

da associa9ao e de suas atividades produtivas. identificar os aspectos politico-educativos 

presentes na APESCA e sua rela9ao com a autogestao e conferir as principals m udan 9as que 

ocorreram nas redoes de trabalho com a im p lan ta9ao dos cursos de a lfabet iza9ao e de 

capacita9ao. 

Em referenda a metodologia utilizada. esta pesquisa foi de natureza descritiva e 

exploratoria com abordagem quali-quantitativa. e na analise dos dados aplicamos o metodo 

estatistico descritivo. Tendo ainda adotados os procedimentos referentes a pesquisa 

bibliografica, documental e de campo, com anota9oes no diario de campo do pesquisador. 
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Quanto a tecnica de coleta de dados utilizamos a observacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco, aplicacao de 

questionario com os associados e de entrevista com os dirigentes (Presidenta e Ex-Presidente) 

e os sujeitos participantes da pesquisa foram os associados da APESCA. 
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2 R E V I S A O DA L I T E R A T U R A 

2.1 CONCEITOS DE EDUCACAO: PERSPECTIVAS EM FREIRE E GADOTTI 

O desenvolvimento do conhecimento do homem atribui-se ao fato deste, socializar-se 

com outros indivfduos e com estes, somar experiencias e vivencias adquiridas com a 

necessidade de transformar o espaco natural em espaco cultural. A transmissao de 

conhecimento. que e ininterrupta, descende dos mais remotos grupamentos humanos segundo 

o seu modo de ser e suas necessidades. 

Freire, (1979), ressalta que: 

A educacao e possivel para o homem, porque este e inacabado e sabe-se inacabado. 

Isto leva-o a sua perfeicao. A educacao, portanto, implica uma busca realizada por 

um sujeito que e o homem. O homem deve ser o sujeito de sua propria educacao. 

Nao pode ser o objeto dela. Por isso ninguem educa ninguem. (FREIRE, 1979, p. 

28). 

O ininterrupto processo de aprendizagem provoca a necessidade de reformular os 

conhecimentos ja existentes, originando novos conhecimentos. Este processo acontece por 

meio da interacao social, onde todos sao construtores e onde a infinidade de conhecimentos 

gerados esta distribuida de forma coletiva e desigual, possibilitando assim aos homens e 

mulheres. a construcao de saberes diferenciados. 

Na classifica^ao evolutiva atual do homem comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homo sapiens-sapiem percebemos as 

caracterfsticas atribuidas a nossa especie por meio do processo de obtencao e construcao do 

conhecimento, descritos por Paulo Freire. O conhecimento e resultante do duelo entre o 

homem e o mundo, e atraves das relacoes enquanto sujeitos, nos educamos. 

Desta forma, o homem e pensado nos moldes da Educacao Libertadora como sujeito 

construtor de sua propria educacao e contraditoriamente nos moldes da Educacao Capitalista. 

onde por meio do processo de qualificacao e competitividade, o mesmo torna-se 

simplesmente objeto da educacao. 

Segundo Gadotti (2005), a educacao e um dos requisitos fundamentals para que os 

individuos tenham acesso ao conjunto de bens e servicos disponiveis na sociedade. Ela e um 

direito de todo ser humano como condicao necessaria para ele usufruir de outros direitos 

constituidos numa sociedade democratica. 

O conceito de Educacao e tao amplo e tao complexo que se faz necessario a 

adjetivacao da mesma, no intuito de refletir sobre diferentes oticas quanto ao processo de 
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desenvolvimento da capacidade intelectual. Na verdade o processo de interacao social 

acontece em varios espacos diferentes, e nestes sao (re)produzidos os mais diversos 

conhecimentos. 

Nesse sentido, quando nos apoiamos nas concepcoes de educacao em Freire (1979) e 

Gadotti (2005) sentimos a necessidade de contextualizar os processos educativos que os 

sujeitos em seu cotidiano estao inseridos. Para tanto, destacamos aqui, os processos de 

educacao formal, nao-formal e informal, os quais acreditamos serem essenciais para o 

desenvolvimento dos sujeitos em seus espacos sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Educacao Formal: um breve historico 

As civilizacoes, tidas como avancadas, durante seculos atribuiram a escola o dever de 

organizar o conhecimento por meio de areas e conteudos, e embora nao fossem restritos as 

instituicoes os poderes de construir e validar conhecimentos, seu principal papel atraves da 

educacao formal era de perpetuar o acervo cultural entre as geracoes. 

Sendo assim, com o intuito de discutir a educacao formal, inicialmente apresentaremos 

um breve historico sobre esta no contexto educacional brasileiro, pontuando para isto. o 

marco que representou a chegada dos Portugueses ao Brasil. 

Durante muitos anos, principalmente na epoca do colonialismo europeu, a Igreja 

Catolica deteve o poder de educar e catequizar varios povos nativos das colonias exploradas 

pelos governos de quern tinha apoio. Sendo assim, outrora nao tenha sido diferente no Brasil, 

a historia da Educacao Formal Brasileira evolui em rupturas marcantes. 

De acordo com Belo (2001), a primeira grande ruptura travou-se com a chegada 

mesmo dos Portugueses a nova colonia. Nao se pode deixar de reconhecer que os Portugueses 

trouxeram um padrao de educacao proprio da Europa, o que nao quer dizer que as populacoes 

que aqui viviam, ja nao possuiam caracteristicas proprias de se fazer educacao. E convem 

ressaltar que a educacao que se praticava entre as populacoes indigenas nao tinha as marcas 

repressivas do modelo educacional europeu. 

Dentre os interesses da Companhia de Jesus, sobrepunham-se os de pacificar os indios 

para exploracao do trabalho e de criar a escola de "ler e escrevef' para descendentes de 

colonizadores. Modelavam desta maneira a consciencia e o pensamento, e estas tais praticas 

ainda hoje, deixam seus resquicios na educacao formal tradicional. 

Segundo Sobrinho, (2008), com a expulsao dos jesuitas do Brasil provocada pela acao 

do Marques de Pombal, fica incumbida ao Estado a responsabilidade pela educacao na 
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America portuguesa. Ainda segundo AranhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Sobrinho, (2008), as reformas inovadoras 

idealizadas pelo Marques de Pombal nao sao introduzidas de imediato na colonia. provocando 

um retrocesso no sistema educacional, reduzindo a quase nada e desmoronando a estrutura 

criada pelos padres a qual estavam submetidos os nativos aculturados. 

Com a vinda da familia real para a America Portuguesa (que viria a se tornar depois o 

Brasil), segundo Belo, (2007 apud Sobrinho, 2008), surgem os primeiros esforcos para se 

investir na educacao formal, principalmente na educacao profissionalizante. 

Ja nas primeiras decadas apos a independencia, agora do Brasil, foram criadas varias 

casas para menores abandonados e orfaos para o ensino industrial. No periodo republicano 

implantou-se uma educacao escolarizada desigual e injusta, pois era oferecido o ensino 

superior para as elites e elementar para o povo. 

Conforme Sobrinho. (2008), apenas em 1930 no governo provisorio de Getulio 

Vargas, e que se cria o Ministerio da Educacao e Saude. iniciando um processo de 

organizacao nacional da educacao. 

Para tanto, a educacao com reconhecimento oficial, oferecida nas escolas em cursos 

com niveis, gratis, programas, curriculos e diplomas, costuma ser chamada de educacao 

formal. E uma instituigao muito antiga, cuja origem esta ligada ao desenvolvimento de nossa 

civilizacao e ao acervo de conhecimentos por ela gerados. (GASPAR. 1998). 

O espaco da escola e marcado pela formalidade, pela regularidade e pela 

seqtiencialidade quanto a construcao e repasse do conhecimento. Este, que atraves das 

praticas curriculares, deixa de considerar as praticas concretas daqueles que transmitem esses 

conteudos cotidianamente, bem como o carater. Uns dos problemas percebidos depois das 

varias praticas tidas na atualidade como arcaicas, e que as mesmas, muitas vezes, estavam 

desassociadas das realidades vividas fora do espaco fisico institucional, perdendo. o 

conhecimento. o sentido para vida. 

Na verdade a educacao enquanto formalizada, foi perdendo aos poucos o papel de ser 

instrumento de transformacao social de direito. O que Gadotti (2005). chama de 

mercantilizacao da educacao, nada mais e do que a privatizacao de um direito adquirido, onde 

o conhecimento torna-se produto de uma industria de desigualdades, pois na concepcao do 

Estado a educacao e sinonima de gastos e nao de investimentos. 
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A educacao formal, desta forma, acontece nos espacos formais, pois. 

O espaco formal e o espaco escolar, que esta relacionado as Instituicoes 

Escolares da Educacao Basica e do Ensino Superior, definidas na Lei 

9394/96 de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional. E a escola, com todas 

as suas dependencias: salas de aula, laboratorios. quadras de esportes, 

biblioteca, patio, cantina, refeitorio. Apesar da definicao de que espaco 

formal de Educacao e a escola, o espaco em si nao remete a fundamentacao 

teorica e caracteristicas metodologicas que embasam um determinado tipo de 

ensino. O espaco formal diz respeito apenas a um local onde a Educacao ali 

realizada e formalizada. garantida por Lei e organizada de acordo com uma 

padronizacao nacional (JACOBUCCI, 2008, p.58). 

O espaco formal, portanto. configura-se em um espaco onde acontece o processo de 

escolarizacao dos sujeitos, com metodologias que objetivam o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem, avaliando por meio de um curriculo formal a construcao do 

conhecimento. 

Nao distante desta realidade em torno da educacao formal com suas disparidades 

quanto ao cumprimento de direito a educacao (acesso e permanencia. qualidade e dever dos 

poderes instituidos), eis que em 20 de dezembro de 1996 foi sancionado pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso e pelo ministro da educaclo Paulo Renato a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educacao (Lei N° 9394/96), baseada no principio do direito universal a educacao 

para todos e que ficou conhecida como Lei Darcy Ribeiro, cujo nome deriva-se do seu 

respectivo relator e Senador da Republica na epoca. 

Desta forma, destacamos aqui que a referida Lei ao ser sancionada apresentava como 

preocupacao o investimento no acesso dos sujeitos a educacao. e de modo mais especifico. ao 

ensino fundamental, pois segundo o Art. 5° da LDB. 

O acesso ao ensino fundamental e direito publico subjetivo, podendo qualquer 

cidadao, grupo de cidadaos, associacao comunitaria, organizacao sindical. entidade 

de classe ou outra legalmente constituida, e, ainda, o Ministerio Publico, acionar o 

poder publico para exigi-lo. (BRASIL, 1998,) 

Ainda se tratando da Educacao Formal, o acesso ao ensino fundamental e um direito 

garantido pela legislacao da educacao (LDB N° 9394-96), mesmo assim, os problemas 

historicos1 em nosso pais no que diz respeito ao acesso por parte de alguns grupos sociais a 

educacao formal nao cicatrizaram, sendo necessario, no entanto, uma modalidade de educacao 

1 1 Conferir a obra "Historia da Educacao e da Pedagogia" (ARRUDA, 2006). 
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especifica para jovens e adultos que nao conseguiram serem inseridos ou complementarem 

seus estudos nas escolas em tempo regular. 

Entretanto, muitas vezes as organizacoes sociais reunem sujeitos caracterizados por tal 

problematica e tern como um dos seus principals objetivos legitimar e validar as experiencias 

e vivencias oriundas do processo historico de construcao do conhecimento dos mesmos, afim 

de que, alem de serem por direito contemplados com a educacao formal, que esta esteja 

adequada aos anseios. sonhos e realidades pertencentes a cada um. 

Desta forma, em consonancia a tematica trabalhada cabe aqui apresentar e discutir 

outras formas de educacao que contemplam tambem a formacao e o desenvolvimento dos 

sujeitos, entre elas, a educacao nao-formal e a informal. 

2.1.2 Educacao Nao-formal e Informal: nuances para o desenvolvimento dos sujeitos 

"'Se estivesse claro para nos que foi aprendendo que aprendemos ser possivel ensinar, 

teriamos entendido com facilidade a importancia das experiencias informais nas ruas, nas 

pracas, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos patios dos recreios, em que variados 

gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de 

significacao" (Freire, 1997:50). 

A concepcao do aprender a aprender nos possibilita perceber a funcionalidade e 

importancia dos varios espacos de aprendizagem e destes usufruir de uma gama de 

conhecimentos em construcao, de tal forma, que todos ocupam a condicao tanto de educandos 

como de educadores. 

Diante a proximidade entre os seus conceitos, nesta secao do trabalho abordaremos 

detalhadamente os conceitos e aplicacoes de educacao nao-formal e educacao informal. 

De acordo com Gadotti, (2005), a educacao nao-formal e mais difusa. menos 

hierarquica e menos burocratica. Os programas de educacao nao-formal nao precisam 

necessariamente seguir um sistema sequencial e hierarquico de "progressao". Podem ter 

duracao variavel, e podem, ou nao. conceder certificados de aprendizagem. 

Destacamos o conceito de educacao nao-formal que e uma atividade educacional 

organizada e sistematica que pode acontecer fora da escola, organizados por ONG's, 

associacoes, sindicatos, etc. 

Segundo Gohn (1999,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Sobrinho, 2008) a educacao nao-formal designa um 

processo de formacao para a cidadania. de capacitacao para o trabalho. de organizacao 
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comunitaria e de aprendizagem dos conteudos escolares em ambientes diferenciados. Por isso, 

ela tambem e muitas vezes associada a educacao popular e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educa9ao comunitaria. 

Sendo uma educacao para toda a vida, a educa9ao nao formal nao se opoe a educa9ao 

formal, ambas, se complementam. Tratar-se de como sendo assistematica. extraescoiar e nao 

formal transparece perante os termos a invalidez da educa9ao nao formal diante da educa9ao 

formal. 

Segundo Gadotti & Romao (2011), os termos educa9ao de adultos, educa9ao popular. 

educa9ao nao formal e educa9ao comunitaria sao usadas muitas vezes como sinonimos, mais 

nao sao. A Educa9ao nao-formal esta principalmente vinculada as organ iza96es nao 

governamentais. partidos politicos, igrejas, etc.. geralmente organizados onde o Estado se 

omitiu e muitas vezes organizadas em oposi9ao a educa9ao oficial. 

Brandao (1984zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Gadotti & Romao, 2011), diferencia os conceitos de educa9ao de 

classe como sendo, entendida como os processos nao formais de r ep r od u 9ao dos diferentes 

modos de saber das classes populares e a educa9ao do sistema (oficial), como sendo os 

programas de capacita9ao de pessoas e grupos populares, sob o controle externo. visando 

produzir a passagem dos modos populares de saber tradicional para modelos de saber 

modemizados, segundo os valores dos polos dominantes da sociedade. 

Evidentemente. a educa9ao nao formal ocorre nos espa90 s nao formais de Educa9ao. 

Como ja fora apresentado que o espafo formal de Educa9ao e um espa90 escolar, e entendivel que 

o espa90 nao formal e qualquer espa9o diferente da escola onde pode ocorrer uma a9ao 

educativa. existindo assim. incontaveis lugares nao escolares. Jacobucci. (2008) sugere duas 

categorias de classifica9ao para os espa9os nao formais: locais que sao In st it u i9 oes e locais 

que nao sao In s t it u i9 oes . 

Na categoria In s t it u i9 oes , podem ser incluidos os espa90 s que sao regulamentados e 

que possuem equipe tecnica responsavel pelas atividades executadas, sendo o caso dos 

Museus, Centros de Ciencias. Parques Ecologicos, Parques Zoobotanicos. Jardins Botanicos, 

Planetarios, Institutos de Pesquisa, Aquarios, Zoologicos, dentre outros. Ja os ambientes 

naturais ou urbanos que nao dispSem de est ru tura9ao institucional, mas onde e possivel adotar 

praticas educativas. englobam a categoria Nao-In st itu i9oes. Nessa categoria podem ser 

incluidos: teatro, parque, casa, rua, pra9a, terreno, cinema, praia, caverna, rio, lagoa, campo 

de futebol, dentre outros inumeros espa90 s. 

Os espa90 s nao formais tern se diversificado muito nos ultimos anos. Com o advento 

da tecnologia da in for m a 9 a o, por meio dos ciberespa90 s surgiram novas possibilidades de 

form a9ao e de aprendizagem a distancia, por outro lado, a sociedade civil esta se fortificando 
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e tornando seus espacos em ambientes de divulga?ao e de (re)construcao de conhecimentos. 

Nesta concepcao, a multiplicidade doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90s de constru§ao do conhecimento e da 

conectividade entre os mesmos, fez com que os usuarios destes espacos aumentassem sua 

interatividade rompendo inclusive, com o fator tempo e distancia. 

Lajolo, (1993, p.07), ressalta que: 

A Ler livros geralmente se aprende na escola, outras leituras se aprendem por ai, na 
chamada escola da vida: a leitura do voo das arribacoes, que indicam a seca. 
independe da aprendizagem formal e se perfaz na interacao cotidiana com o mundo 
das coisas e dos outros. 

Durante a historia das civiliza96es humanas, sejam elas orientals ou ocidentais, o 

cotidiano sempre nos possibilitou novas aprendizagens informais e a vida exigiu muito mais 

que meros conhecimentos escolares para que se atingisse o grau de desenvolvimento desejado 

a cada epoca. A educa93o informal remete-se a escola da vida, onde por meio desta o 

conhecimento £ milenar e nos proporcionou desde o preterito at6 os dias presentes, a nossa 

existencia. 

Na educa9ao informal, nao ha lugar, horarios ou curriculos. Os conhecimentos s3o 

partilhados em meio a uma intera9ao sociocultural que tern, como linica condi9ao necessaria e 

suficiente, existir quern saiba e quern queira ou precise saber. Nela, ensino e aprendizagem 

ocorrem espontaneamente, sem que, na maioria das vezes, os proprios participates do 

processo deles tenham consciencia (GASPAR e/a/., 1998). 

Por meio do processo de socializa9ao e de intera9ao dos sujeitos, a diversidade de 

conhecimentos existentes favorece a troca e a elabora9ao de novos conhecimentos de forma 

nao intencional e/ou organizada. 

2.2 EDUCACAO, TRABALHO E EMANCIPACAO DOS SUJEITOS. 

Um dos pap&s fundamentals da educa9ao 6 possibilitar aos sujeitos uma forma9ao de 

acesso aos bens materials e espirituais, (sendo exemplo deste ultimo: a moral, a cultura, a 

intelectualidade e as artes), necessarios a plena realiza93o dos individuos. Esta forma9ao 

tende acontecer por meio de atividades educativas que busquem permitir aos individuos 

engajar-se na luta pela constru9ao de uma forma de sociabilidade para alem do capital. 

2 Disponivel em: http://www.ivotonet.xpg.com.br/arouivos/EDUCACAO E FORMACAO HUMANA.pdf 

Acesso em: setembro de 2013. 

http://www.ivotonet.xpg.com.br/arouivos/EDUCACAO
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No entanto. torna-se evidente o compromisso dos moldes educacionais e das politicas 

publicas para com as exigencias do mundo globalizado. Perante a concepcao neoliberal de 

trabalho, o processo educacional deixa em alguns aspectos de ser cidadao e libertador, pois o 

mesmo objetiva especificamente transformar o homem diante o seu potencial produtivo e nao 

por meio de acoes emancipatorias. 

De acordo com Frigotto & Ciavatta (2003), este compromisso se expressa no campo 

educacional com vocabulos como: qualidade total, sociedade do conhecimento. educar por 

competencia e para a competitividade. empregabilidade, cidadao ou trabalhador produtivo, 

etc. Estimulando, pois, atraves do enxugamento de saberes e tecnicas agora meramente 

operacionais, o individualismo e a competitividade. 

Segundo Ponce, (2010, p. 171): 

A educacao e o processo mediante o qual as classes dominantes prepararam na 

mentalidade e na conduta das criancas as condicOes fundamentals da sua propria 

existencia (...). A classe que domina materialmente e tambem a que domina com a 

sua moral, a sua educacao e as suas ideias. 

Muitas vezes os modelos educacionais institucionais servem como instrumento de 

dominacao ideologica. sendo que. muitos destes estao a servico dos interesses do Estado e das 

relacoes de mercado. Sendo assim, contesta-se quanto ao fato de que educar seja sinonimo de 

libertar. 

Com base em Ponce (2010), pressupoe-se a interligacao entre os modelos de educacao 

e trabalho, apresentado sob a alienacao do ser humano aos ditames da produtividade e da 

reproducao do capital, cabe aqui discutir as varias e historicas concepcoes sobre trabalho. 

Por meio da consciencia. o homem tern o poder de repensar e de recriar o mundo como 

objeto e de se adaptar ao mesmo por meio do trabalho. Sendo assim, cada vez mais os espacos 

naturais vao ganhando tracos culturais e se artificializando. 

Segundo Tomazi, (2007), o termo trabalho pode ter derivado do vocabulo latino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tripallium, que significa "instrumento de tortura'", estando por muito tempo associado a ideia 

de atividade penosa e torturante. Durante a Antiguidade ate o fim da Idade Media o trabalho 

esteve em uma situacao de desvalorizacao e nao era o nucleo que orientava as relacoes 

sociais. 

Com o surgimento do mercantilismo, a concepcao de trabalho tambem se modifica, 

porque com o processo de industrializacao, criancas, mulheres e homens sofreram 

intensamente com a exploracao do trabalho humano. uma vez que artesaos e pequenos 
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produtores. sujeitos da sociedade feudal se tornaram aos poucos meros trabalhadores 

assalariados. Segundo GomeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2004, p. 14) "a concepcao burguesa de trabalho vai-se 

construindo, historicamente. mediante um processo que reduz a uma coisa, a um objeto, a 

uma mercadoria que aparece como trabalho abstrato em geral, forca de trabalho". 

Sendo assim, o trabalho e reduzido a fator de producao diante a compra ou a venda da 

forca de trabalho objetivando exclusivamente o lucro. 

Para Marx (1970, p. 27): 

A forca de trabalho e pois uma mercadoria que seu proprietario, o trabalhador 

assalariado, vende ao capital. Para que? Para viver. 

Pois bem, a forca de trabalho em acao. o trabalho mesmo, e a propria atividade vital 

do trabalhador, a propria manifestacao de sua vida. E e esta atividade vital que ele 

tern que vender a outro para assegurar-se os meios de vida necessarios. 

Os fatos historicos denunciam a perda da posse dos instrumentos e do controle do 

processo de trabalho por parte dos trabalhadores, a maioria destes, que antes trabalhavam em 

sua propria casa, detinham seus instrumentos de trabalho e materia-prima e definiam o que e 

quanto produzir. 

Baseado ainda quanto aos dizeres marxistas, o trabalho se transformou em uma 

mercadoria de compra e venda, o trabalho ficou cada vez mais especializado/dividido e o 

convencimento para tal e dos beneficios trazidos aos trabalhadores foram sugeridos por varias 

instituicoes. 

Em conformidade ao que afirma Tomazi (2007), as concepcoes de que nao trabalhar 

seria pecado e um ato ilegal. de que haveria o dever e a disciplina para com o trabalhador e de 

que o trabalho era essencial para sociedade, foram criacoes de: igrejas, governantes, 

empresarios e escolas. 

O que ocorreu na verdade, foi que a Jornada de trabalho aumentou e que a suposta 

liberdade oferecida a escravizadosJ e servos nao trouxe consigo sua emancipacao, pois aliado 

ao crescimento economico objetivado. nao houve o oferecimento de uma educacao libertaria. 

necessaria ao entendimento e a percepcao do individuo enquanto ser ativo. criativo e 

transformador. 

Em entrevista a Revista do Instituto Humanista Unisinos. Telmo Adams afirma que o 

trabalho continua a influenciar a identidade social e profissional, mesmo que historicamente 

de forma diferenciada. O trabalho humano abrange tanto a atividade produtiva e criativa de 

3 O termo escravizado da-se segundo a otica de que as pessoas nao nascem escravas, mas sao consequencia da 

escravidao. 
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bens materiais quanto imateriais, produzindo assim a cultura. Produzindo a cultura o ser 

humano e sendo influenciado pela mesma, este, passa por um processo de (des)humanizacao.4 

Desta forma, a essentia das conquistas humanas e do entendimento, mesmo que 

abstrato, do que venha a ser a felicidade, sao atribuidos meramente ao poder de obtencao dos 

bens materiais. Ja a cultura do consumismo faz com que homens e mulheres se submetam 

cada vez mais, as multiplas exploracoes, afim de, serem inseridos e reconhecidos socialmente 

nos grupos de interesse. Contudo, na maioria das vezes, os trabalhadores diante a pressao 

exercida pelo mercado compulsivo, submete-se a auto-explora93o cotidianamente e 

diuturnamente para atingir metas cada vez mais exigentes. 

Portanto, a concepcao capitalista reduz o trabalhador a um simples instrumento 

gerador de lucros. Em consequencia ao ambiente de competicao muitas vezes o trabalhador 

sequer tern os seus direitos garantidos, os mesmos que foram historicamente conquistados e 

ainda o aumento em sua remuneracao decorre do aumento de sua producao e 

consequentemente de sua exploracao. 

Mesmo assim, nao podemos negar as lutas historicas da classe trabalhadora do seculo 

X I X que lutaram e reivindicaram por um trabalho digno e que possibilitasse qualidade de vida 

para os sujeitos, e entao passamos a conceber o trabalho enquanto um direito adquirido, 

garantindo para tanto, a remuneracao por meio do salario minimo frente 3 apropria9ao dos 

frutos de trabalho, significando uma precaria condi93o de sobrevivencia para os que 

dependem unicamente desta fonte geradora de renda. 

Pode haver emancipa9ao humana e social em tais situacoes degradantes? A indaga93o 

colocada por Telmo Adams precede a afirma9ao que se a emancipa93o humana e social 

significa a realiza9ao integral do ser humano, concluimos que a redu9ao do trabalho a um 

fator de produ93o o de lucro desvirtua o sentido ontol6gico do trabalho.5 

De outro lado, a crescente hierarquiza93o do mundo do trabalho diminui o numero de 

trabalhadores que estao no topo da piramide e, consequentemente, amplia a massa dos 

marginalizados que s3o obrigados a encontrar quaisquer maneiras de reproduzirem suas vidas, 

em meio a todo tipo de precariedades, contradizendo a possibilidade do trabalho emancipador. 

4 Disponfvel em: 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com content&view=article&id=2085&secao=270 

Acesso em: setembro de 2013. 
5 Disponfvel em: 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com content&view=article&id=2085&secao=270 

Acesso em: setembro de 2013. 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com
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As barreiras classistas compoem a vida dos sujeitos desde a sua infancia, perpetuando 

assim, as desigualdades especificas das classes. Eis que. mesmo no interior das instituicoes 

"educadoras" reproduzem-se as desigualdades e o controle, contrapondo-se perante as praticas 

existentes a educacao libertadora, humanista, conscientizadora e politizadora. oferecida por 

Paulo Freire. Ainda segundo o mesmo. a libertacao do oprimido sera possivel por meio da 

educacao.6 

Conforme explicita Adorno (1995), uma democracia nao deve apenas funcionar, mas, 

sobretudo, trabalhar o seu conceito, e para isso exige pessoas emancipadas. So e possivel 

imaginar a verdadeira democracia com uma sociedade de emancipados. Ainda. segundo o 

mesmo, torna-se evidente em uma democracia a exigencia de emancipacao. 

A inter-relacao entre educacao, trabalho e emancipacao. nos leva a deduzir que a 

concretizacao de uma sociabilidade emancipada, requerida por Adorno (1995). passa pela 

efetivaclo do trabalho emancipado. reconfigurando por meio de processos educativos uma 

cultura de submissao e subordinacao vigente no mundo do trabalho. 

No entanto, as relacoes mercantilistas e opressoras estao tao enraizadas na sociedade 

contemporanea, que se torna dificil definir quais as praticas comprometidas ao pensamento 

Iluministas que podem oferecer ao homem a sua LIBERDADE, se atualmente a busca pela 

emancipacao humana transforma-se em um sistema de opressao em busca da libertacao 

humana, denunciados pelos desentendimentos geopoliticos entre as nacoes. 

Para Webster & Lambert (2005), os individuos ao inves de se empenharem para luta 

pela emancipacao social, forcam o corpo, a mente e o espirito, aceitando muitas vezes 

qualquer sacrificio em troca de um novo ideal ressurgente: o de ser sempre o melhor. 

O Neoliberalismo busca no ser humano sua emancipacao individual, onde por meio 

desta, cada um realiza as suas aspiracoes sendo livre e competitivo e estabelecendo relafoes 

de interesses meramente individuals. 

Para Cattani (2006, p. 44): 

A autonomia quando compoe o imaginario libertario e impulsiona. de forma 

espontanea ou induzida, as reinvindicacoes e as praticas que se opoem as normas 

arbitrarias. as hierarquias opressoras, e a racionalidade produtivista privada 

diferencia-se da autonomia individual. 

Em acordo a afirmacao de Cattani, advoga-se que a autonomia proporcionada por 

meio da acao coletiva decorre a emancipacao dos sujeitos. Desta forma, cabe aqui discutir a 

6 Freire, Paulo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pe da g o g ia  da  indig na g a o : c a rta s p e da g o g ic a s e  o utro s e sc rito s. Unesp, 2000 
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partir de quais bases e princfpios e possivel pensar o tema de emancipacao? Sendo assim, 

apresentaremos na continuidade da presente pesquisa as possibilidades do trabalho 

emancipado por meio das atividades associativistas e a luz da Economia Solidaria. 

2.3 ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDARIA 

E perceptivel que existe no pensamento marxista uma relacao entre a liberdade e a 

emancipacao. pois a segunda apenas se da quando a primeira e possivel. Segundo Marx, este 

processo pode ocorrer por meio da associacao entre homens e mulheres capazes de 

transformar sua forca social em for9a politica.7 

A pratica do associativismo existe ha seculos e tornou-se sinonimo de interacao e 

cooperacao entre as pessoas. trazendo uma serie de beneficios. os quais se aproximam das 

necessidades contemporaneas da sociedade. dentre elas a diminui9ao das injusticas sociais e 

das disparidades de crescimento economico entre os varios espafos geograficos. 

Inexoravelmente marchamos em direcao a amplitude da participafao politica e a 

desestabilidade do sistema politico-economico vigente, rompendo assim, com o poder tirano 

que desestrutura desde o preterito a organiza9ao social. 

De acordo com Tocqueville (1998,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Ganan9a, 2006), as associa9oes sao 

instrumentos para agrega9§o de interesses comuns dos individuos, nao servindo em momento 

algum para reinvindica9ao do poder politico. As associa9oes. segundo o mesmo. criam nos 

individuos habitos de colabora9ao, solidariedade e espirito publico. 

Portanto, diante a timidez do trabalho associado perante a presen9a de politicas 

piiblicas que o torna inoperante, externa-se a propria debilidade de um sistema cuja inten9ao e 

se tornar democratico. Sendo para tanto, necessario entre os membros de uma sociedade que 

anseia pela descentra!iza9ao do poder, pela igualdade e justi9a, ao menos ensaios quanto a co-

responsabilidade, participa9ao, autodisciplina e colabora9ao. 

Para Ganan9a (2006), as associa9oes poderiam ser consideradas como escolas de 

civismo, de convivencia democratica, de colabora9ao e de aplanamento de posicionamentos 

mais radicalizados com rela9ao a normalidade e a estabilidade social e cultural vigentes. 

No que diz respeito ao associativismo no Brasil, Luiz Filho (1961), afirma que com a 

chegada dos jesuitas, em 1610, deu-se inicio a ideia de uma forma associativa de produ9ao 

agricola, ja comum entre os indios brasileiros. Por quase 200 (duzentos) anos este sistema 

7 MARX, Karl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manuscritos economicos e filosoficos. Sao Paulo: Martin Claret, 2002. 
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prevaleceu, baseado no trabalho solidario e coletivo, e fundamentado pela &ica religiosa e no 

mutualismo praticado pelos Portugueses e transposto para o Brasil. A ideia colonialista e o 

reacionarismo puseram fim a estas primeiras experiencias associativistas. 

NSo obstante, tenha aumentado o numero de nascimentos de associacfies no pais e em 

especial na regiao Nordeste, as bibliografias demostram que boa parte das associacoes esta 

incorporando os principios etico-politicos, democraticos e participativos no seio do 

associativismo. 

Desta forma, entender a atual conjuntura do associativismo na regiao nordeste, e 

conhecer e entender o movimento da Economia Solidaria desde a sua genese, como resgate da 

luta historica dos(as) trabalhadores(as) como defesa contra a exploracao do trabalho humano e 

como alternativa ao modo capitalista de organizar as relac5es sociais dos seres humanos entre 

si e destes com a natureza, assim como esta inserido na carta de principios do Forum 

Brasileiro de Economia Solidaria8 

De acordo com Singer (2002), os ensaios de Economia Solidaria surgem por meio da 

classe operaria no initio do capitalismo industrial, os quais sao decorrentes dos problemas 

socioeconomics que se impulsionaram com o advento das maquinas industriais que aos 

poucos substituiram a m3o de obra humana no initio do seculo X K . 

Com a organizacao trabalhista por meio de cooperativas, inicia-se uma luta contra a 

precarizacao do trabalho e contra a exploracao do trabalhador, buscando na classe operaria 

resgatar os principios norteadores do que viria a se chamar de economia solidaria, dentre eles: 

democracia, autogestao, igualdade e autonomia. 

Para Laville (1994), a Economia Solidaria 6 um conjunto de atividades economicas 

cuja logicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 distinta tanto da logica do mercado capitalista quanto da logica do Estado. Ao 

contrario da economia capitalista, centrada sobre o capital a ser acumulado e que funciona a 

partir de relac5es competitivas, cujo objetivo e o alcance de interesses individuais, a economia 

solidaria organiza-se a partir de fatores humanos, favorecendo as relacoes onde o laco social e 

valorizado atraves da reciprocidade e adota formas comunitarias de propriedade. Ela ainda se 

distingue tambem da economia estatal que supoe uma autoridade central e formas de 

propriedade institutional. 

Ultimamente, os empreendimentos solidarios vem ampliando sua area de atuacao 

frente as injusti9as sociais, como alternativa de geracao de trabalho e renda. Embora que em 

muitas localidades seus ensaios sejam embrionarios, seus resultados sao significativos e 

8 Disponivel em: www.fbes.org.br. Acesso em setembro de 2013. 

http://www.fbes.org.br
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emergenciais, de tal forma, que estes empreendimentos realizam atividades de producao de 

bens, prestacao de servicos, financas solidarias, trocas, comercio justo e consumo solidario. 

Conforme a Secretaria Nacional de Economia Solidaria. compreende-se por economia 

solidaria o conjunto de atividades economicas de producao, distribuicao. consumo. poupanca 

e credito organizadas sob a forma de autogestao. Considerando essa concepcao, as suas 

caracteristicas sao:9 

1-Autogestao: os/as participantes das organizacoes exercitam as praticas 

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

cotidianas dos empreendimentos. da direcao e coordenacao das acoes nos seus 

diversos graus e interesses, etc. Os apoios externos, de assistencia tecnica e 

gerencial. de capacitacao e assessoria, nao devem substituir nem impedir o 

protagonismo dos verdadeiros sujeitos da acao. 

2-Solidariedade: o carater de solidariedade nos empreendimentos e expresso em 

dit'erentes dimensoes: na justa distribuicao dos resultados alcancados; nas 

oportunidades que levam ao desenvolvimento de capacidades e da melhoria das 

condicoes de vida dos participantes; no compromisso com um meio ambiente 

saudavel; nas relacoes que se estabelecem com a coniunidade local; na participacao 

ativa nos processos de desenvolvimento sustentive! de base territorial, regional e 

nacional; nas relacoes com os outros movimentos sociais e populares de carater 

emancipatorio; na preocupacao com o bem estar dos trabalhadores e consumidores; 

e no respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Contudo, e importante perceber os caminhos trilhados por este movimento em um pais 

como o Brasil, que desde a sua epoca de colonia portuguesa passou por uma serie de 

transformacoes no contexto das relacoes trabalhistas e que hoje sinaliza, inclusive em suas 

politicas publicas, reencontros dentre suas praticas economicas com a Economia Solidaria, ao 

que tudo indica a partir do final do seculo XX, em consequencia das formas de exclusao e 

exploracao no mundo do trabalho. 

Segundo Motta (2004), o termo economia solidaria apareceu no Brasil pela primeira 

vez na decada de 1990, cunhado por Paul Singer, economista. doutor em sociologia, sendo 

uma das personalidades mais carismaticas do movimento da economia solidaria e atual 

Secretario Nacional de Economia Solidaria. 

O crescimento de empreendimentos economico-solidarios no contexto brasileiro se 

deve a varios fatores, entre os quais vale destacar: a resistencia dos trabalhadores a crescente 

exclusao, desemprego urbano e a desocupacao rural resultantes da expansao agressiva dos 

efeitos negativos da globalizacao da producao capitalista (SINGER. 2002). 

9 Disponivel em:<www.fbes.org.br>. 

Acesso em: agosto de 2013. 

http://www.fbes.org.br
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3 M E T O D O L O G I A 

A ciencia se faz quando o pesquisador aborda os fenomenos aplicando recursos 

tecnicos, seguindo um metodo e apoiando-se em fundamentos epistemologicos. (SEVERINO. 

2007. p. 100). Por meio de um planejamento de utilizacao dos instrumentos de pesquisa. se 

escolhe um processo metodologico pelo quais serao utilizados estes instrumentos, ou seja, os 

mesmos nao acontecem de forma aleatoria. 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

A referida analise foi feita na Associacao de Pescadores do municipio de Camalau-PB 

em agosto e setembro de 2013. A mesma realizou-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco, com objetivo de pesquisa de 

natureza descritiva e exploratoria. utilizando a pesquisa bibliografica. documental e a pesquisa 

de campo, com anotacoes no diario de campo do pesquisador e relatorios. 

A pesquisa exploratoria busca apenas levantar informacoes sobre um determinado 

objeto. delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condicoes de manifestacoes 

desse objeto (SEVERINO, 2007. p. 123). Estas informacoes foram adquiridas diante de breve 

convivencia em meio ao espaco e aos sujeitos em estudo. afim de, se buscar um melhor 

entendimento quando na observacao. analise e comparacao entre o que foi observado. os 

resultados obtidos com o questionario e as entrevistas. e o levantamento bibliografico. 

Os fundamentos epistemologicos da pesquisa foram quali-quantitativos. onde por meio 

destes, possibilitou-se a analise acerca da realidade a ser investigada de forma mais lucida e 

complementar possivel. 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados foi utilizada a observacao. um tipo de 

entrevista aplicada a presidenta da APESCA e a um ex-presidente e um tipo de questionario 

aplicado a quarenta associados com questoes abertas. fechadas e mistas. 
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Quanto a analise dos dados, objetivou-se uma melhor apresentasao dos resultados por 

meio de tabelas e graficos, utilizando-se o metodo estatistico descritivo. 

3.2 L O C A L D E ESTUDO 

O presente estudo realizou-se no Municipio de Camalau, Estado da Paraiba, em sua 

mesorregiao da Borborema e microrregiao do Cariri Ocidental, distante a 331,7 Km (trezentos 

e trinta e um quilometros e setecentos metros) da capital Joao Pessoa. 

A sede do municipio tern uma altitude aproximada de 521 metros. Seu acesso e feito, a 

partir de Joao Pessoa, pelas rodovias BR 230/BR 412/PB 224. Esta inserido nas folhas 

SUDENE de Sume e Pesqueira.10 

Camalau limita-se ao Sudeste com o estado de Pernambuco, ao Sul com o municipio 

de Sao Joao do Tigre (22 km), ao Sudoeste com o municipio de Sao Sebastiao do Umbuzeiro 

(37 km), a Oeste com o municipio de Monteiro (35 km), a Norte com o municipio de Sum6 

(26 km) e ao Leste com o municipio do Congo (20 km). Sua distancia ate a capital e de 331,7 

km (SUDEMA) 1 1 

De acordo com o IBGE a populacSo estimada para 2013 e de 5.917 (cinco mil, 

novecentos e dezessete) habitantes, sua area territorial e de 543,688 K m 2 e sua densidade 

demografica e de 10, 57 hab/Km 2. 1 2 

Regionalmente, o municipio ganha notoriedade frente ao seu potential hidrico (ver 

figura 1), tendo em sua area dois dos maiores reservatorios hidricos do cariri ocidental: o 

acude "Ze Tourinho" e o a9ude "Cordeiro", sendo este ultimo, na divisa com o Congo-PB. O 

municipio ainda e contemplado com dois grandes rios, sendo eles: Rio do Espinho e Rio do 

Meio, tendo um impacto economico significativo em razao das atividades desenvolvidas 

atraves da utiliza9ao deste recurso. 

1 0 Disponfvel em:<http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/paraiba/relatorioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/CAMA049.pdf>Acesso em: agosto de 

2013. 
1 1 Disponivel em: <http://www.sudema.pb.gov.br/>. Acesso em: setembro de 2013. 

1 2 Disponivel em:<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras,/perfil.php?codmun=250390>. Acesso em: setembro 

de2013. 

http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/paraiba/relatorios/CAMA049.pdf
http://www.sudema.pb.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras,/perfil.php?codmun=250390
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Figura 1: Zoneamento e Rede Hidrografica do municipio de Camalau-PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: CMTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enge nharia2012. 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA E AMOSTRA 

A amostra ocorreu na APESCA em Camalau/PB com a Presidenta, a Sr.a Maria de 

Fatima e com os associados, onde diante de um universo de 71 associados foram questionados 

40, ou seja, 56,3% do total de associados. Conforme Vergara (2007,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Leite, 2013), a 

populacao de uma pesquisa e representada por varios fatores que possuem caracteristicas 

comuns, ou seja, caracteristicas que representam os objetos de estudo. 
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3.4 HISTORICO DA APESCA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Associacao de Pescadores de Camalau (APESCA), foi criada em 21 de abril de 2001 

na cidade de Camalau, na Microrregiao do Cariri Ocidental paraibano. Tendo como seu 

primeiro presidente, na epoca o entao, vereador Jose Paulo Barbosa, na APESCA foram 

inicialmente associados dezenas de pessoas, inclusive, algumas destas, nao estando ligadas 

diretamente a atividade pesqueira. 

A APESCA e composta por 79 (setenta e nove) associados, sendo que destes 40% sao 

mulheres, inclusive a sua presidenta Maria de Fatima Mota Barbosa. A producao de peixes, 

com destaque para TilapiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Sarotherodon niloticus) e Traira (Hoplias malabaricus), ocorre de 

forma artesanal e em tanques rede. 

3.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Foi aplicado um tipo de questionario com quarenta associados com questoes abertas, 

fechadas e mistas, estas sendo, quatorze fechadas. cinco abertas e quatro mistas. As questSes 

ainda dividiram-se em tres blocos tematicos de analise: perfil dos sujeitos de pesquisa. 

questoes relacionadas ao trabalho e questoes relacionadas a aspectos politico-educativos. 

Consonante ao afirmo por Gil (1999), o questionario e uma tecnica de investigacao 

composta por um numero de questoes mais ou menos elevado apresentadas por escrito as 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opinioes, crencas. sentimentos, interesses, 

expectativas, situacoes vivenciadas, etc. 

Esta coleta de dados foi realizada na primeira quinzena do mes de setembro de 2013, 

apos reuniao extraordinaria da associacao sem estabelecer aviso previo do trabalho que seria 

executado. 

Foi aplicado ainda, um tipo de entrevista com a presidenta da APESCA e com um ex-

presidente, contendo cinco questoes. 

Para Gil (1999). a entrevista e uma das tecnicas mais usadas na coleta dos dados no 

dominio das ciencias sociais, e uma forma de interacao social em que uma das partes se 

apresenta como fonte de informacao e a outra busca coletar dados. 

Quanto a observacao in loco, a mesma ocorreu por meio de visitas intermitentes. Estas 

aconteceram em duas reunioes ordinarias, em duas visitas feitas com parte do corpo discente e 

docente da UFCG-CDSA as instalacoes produtivas da APESCA e da COOPESCA e com uma 
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turma do SENAC a producao de traira desfiada encabe9ada por um grupo de mulheres 

associadas. 

Durante a observa9§o foram anotados em caderno de campo os seguintes aspectos: 

participa9ao coletiva, processo educativo, processo produtivo e organiza9ao administrativa. 

3.6 ANALISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

Posterior a aplica9ao do questionario, executou-se a analise dos dados, utilizando-se o 

metodo estatistico descritivo. A referida analise vislumbrou os indicadores de solidarismo 

internos e externos, a caracteriza9ao dos seus componentes como atores participantes e/ou 

participativos no processo administrativo e politico, a eficiencia e a viabilidade socio-

economico-ambiental do empreendimento. 

No exame dos questionarios. trabalharem-se as questoes da seguinte forma: as 

fechadas quantitativamente, as abertas qualitativamente e as mistas quali-quantitavivamente. 

Sendo que, a representa9ao das fechadas foi feita por meio de quinze graficos discutidos, a 

das abertas foram relatadas e discutidas e as mistas foram feitam compara9oes entre graficos e 

quadro de respostas. 

Lakatos e Marconi (2001, p. 238), "sao representa9oes geometricas dos dados, 

evidenciando seus aspectos visuais de forma sintetica, clara e objetiva. Sao empregados para 

dar destaque a certas redoes significativas". 

O objetivo da utiliza9ao de tabelas e graficos e o de causar uma rapida impressao viva 

do conteudo apresentado, sendo uma forma de linguagem universal de apresenta9ao de dados. 
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4 A T I V I D A D E S D E S E N V O L V I D A S 

De acordo com a final idade proposta no presente estudo, a de conhecer qual a rela93o 

entre educa9ao e trabalho para a emancipa9ao dos sujeitos da APESCA, a partir dos dados 

quali-quantitativos provenientes dos instrumentos de coleta de dados, se discute os 

respectivos resultados correlacionados aos objetivos propostos. 

No universo de 71 associados, foram questionados 40, onde destes 45% eram do 

genero feminino, ou seja, 18 mulheres assim como apresentado no grafico 01. Em uma 

atividade caracterizada historicamente como sendo masculina. os dados denunciaram a 

concordSncia entre a realidade presenciada e o estabelecido no artigo quinto do Estatuto 

Social da APESCA. (Ver Anexo A) 

Grafico 01- Genero dos participantes da pesquisa (%) 

Grafico 02- Faixa etaria dos participantes da pesquisa (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m a sc ulino • fe m inino 

uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 18 a  21 a no s • 22 a  30 a no s 

u 31 a  40 a no s H 41 a  50 a no s 

ua c im a  de  51 a no s 

10% 

20% I f f l i d f c 
B ^ B ^ g g ^ 22% 

28% 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados referente a pesquisa,20l3. 

Fonle: Dados referente a pesquisa. 201 J. 

Em rela9ao ao grafico 02 quanto a faixa etaria, notou-se que maior parcela dos 

associados ocupa a media etaria entre 41 e 50 anos, ou seja, 28% correspondentes ao numero 

de 11 associados. Observa-se ainda, que quase metade, cerca de, 48% dos sujeitos 

questionados estao acima dos 40 anos de idade, demostrando a presen9a e importancia 

historica da pesca na regiao. 
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Grafico 03- Localizacao da residencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y zo na  rura l a  zo na  urb a na  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados referente apesquisa.2013. 

Embora a pesca seja uma atividade caracterizada como rural, 72% (29) dos associados 

da APESCA e suas instalac5es estao situados na zona urbana do municipio de Camalau-PB 

(Figura 03). Uma das realidades encontradas em municipios deste porte e nesta regiao, e que 

uma das suas principals fontes de renda vem das atividades agropecuarias, estas, que nao sao 

exclusivas da zona rural e se estabelecem, inclusive, na zona urbana. 

Para Graziano Silva (1999) esta cada vez mais dificil delimitar o que e rural e o que e 

urbano. Sendo que as cidades nao podem mais ser identificadas, simplesmente, como 

atividade industrial, nem os campos podem ser identificados como agriculture e pecuaria. 

Quanto ao tempo de participacao dos associados, percebe-se a baixa porcentagem de 

individuos que se associaram nos ultimos tres anos, apenas 2%, ou seja, um entre quarenta 

questionados se associou. Porem, vinte e quatro Pescadores (55%), se associaram nos ultimos 

10 anos, periodo coincidente as transformac5es das politicas publicas federais quanto a 

atividade pesqueira. (Grafico 04) 

Dentre os varios avancos por parte das politicas publicas no que concerne a atividade 

pesqueira, um dos marcos iniciais deu-se no dia 1° de Janeiro de 2003, quando o Governo 

Federal editou a Medida Provisoria n° 103 (hoje Lei n° 10.683) que criava a Secretaria 

Especial da Aquicultura e Pesca (SEAP/PR). O 6rg3o federal, ligado a Presidencia da 

Republica, ficou responsavel por fomentar e desenvolver politicas voltadas ao setor pesqueiro 

no conjunto de seus anseios.1 3 

1 3 Disponivel em:<http://www.mpa.gov.br/ministeriompa/historicol>. 

http://www.mpa.gov.br/ministeriompa/historicol
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Grafico 04- Tempo de participacao na A P E S C A (%) 

u menos de  3 anos • de  04 a  10 anos 
Grafico 05- Grau de escolaridade (%) 

ud e  11a  20 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados referente apesquisa.2013. 
10%  
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Fonte: Dados referente a pesquisa.2013. 

Quanto ao grau de escolaridade, 35% (14) dos associados nao terminaram o Ensino 

Fundamental e 50% (20) n3o tiveram acesso ao Ensino Medio, pois os mesmos, desde cedo, 

tiveram que confrontar e dividir seu tempo de trabalho com o tempo de estudo. (Grafico 05) 

Para Gomes et al. (2004, p. 15), "Os homens da classe operaria tern desde cedo 

necessidade do trabalho dos seus filhos. Estas criancas precisam adquirir desde cedo o 

conhecimento e sobretudo o habito e a tradicao do trabalho penoso a que se destinam. Nao 

podem, portanto, perder tempo nas escolas." 

Ainda, ao comparar as informacSes representadas nos graficos 01,02 e 05, percebe-se 

que a faixa etaria mais elevada ocorre entre os homens e a menor grau de escolaridade, 

representando o fato de a pesca ser historicamente uma atividade masculina, onde boa parte 

destes homens dedicaram maior parte do seu tempo ao trabalho e nao tinham acesso a 

educacao formal. 

Conforme afirmado por Camargo et al (2004), a educacao ocorre em um contexto de 

posic5es e disposicoes no espaco social (em conformidade com o capital economico, social e 

cultural dos sujeitos usuarios da escola), de heterogeneidade e pluralidade sociocultural, de 

problemas sociais refletidos na escola, de desvalorizacao dos segmentos menos favorecidos, 

de fracasso escolar, etc. 
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Grafico 06- Renda mensal dos associados (%) 

Grafico 07- Existencia de outra fonte de renda (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados referente a pesquisa^OB. 

Fonte: Dados referente a pesquisa.2013 

Em referenda a sustentacao economica dos associados, 52,5% declararam receber 

menos que um salario minimo e 72,5% afirmaram viver apenas da pesca para sobreviver. 

(Graficos 06 e 07). Segundo informacSes obtidaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco, os Pescadores ganham por 

producao, produzindo em media 10kg/dia, o equivalente a R$ 50,00, esta que € vendida para o 

Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA) e para o Programa Nacional de Alimentacao 

Escolar (PNAE), tanto os peixes produzidos artesanalmente quanto os dos tanques-redes. 

As informacSes quanto a rentabilidade dos Pescadores associados foram contrariadas 

nos relates da presidenta da APESCA, onde segundo a mesma, maior parte dos associados 

oculta seu patamar economico no temor de perder os auxilios governamentais, sendo os 

interesses economicos, um dos principals motivos pelos quais a maioria se associou como 

representado no quadro 01. 
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Quadro 1 - Principals respostas dos atores da APESCA, referentes aos motivos pelos 
quais se associaram. 

A T O R E S RESPOSTAS 

Al 14 dos questionados tiveram em suas respostas motivos ligados a melhoria nas condicoes 

de renda familiar. 

Al l 09 dos questionados tiveram em suas respostas motivos ligados a identificacao familiar 

com a pesca e satisracao profissional. 

AIM 06 dos questionados tiveram em suas respostas motivos ligados a obtencao de 

conhecimento e a capacitacao quanto as tecnicas da pesca. 

AIV 03 dos questionados tiveram em suas respostas motivos ligados aos beneficios 

governamentais destinados aos associados. 

A V 07 dos questionados tiveram em suas respostas motivos ligados a questSes de promocao 

social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Dados referente a pesquisa.2013 

O quadro 01 nos apresenta uma realidade no que tange a pesca na perspectiva de 

producao familiar, tornando-se sinonimo de satisfacao pessoal e profissional tendo muitas 

vezes como mao-de-obra o nucleo familiar. Ainda, um relevante numero de respostas (07) 

pressup5e a crenca por parte dos Pescadores em relacao a associacao, com sendo esta, um 

mecanismo capaz de provocar transformacdes sociais ascendentes. 

Grafico 08- Principal objetivo da APESCA (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M Ativida de  c o m e rc ia l M Pro m o c a o so c ia l O utio  

0% 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados referente a pesquisa.2013. 

As informacSes explicitadas referentes aos motivos da associacao estao em acordozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h 

concepcao quanto a principal funcao de uma associacao, onde 53% (21) afirmaram ser a 

atividade comercial o principal objetivo da APESCA como apresentado no Grafico 08. 

De acordo com Albuquerque (2006, apud Silva, 2013), "associacao e a pessoa juridica 

criada com base na uniao de ideias e esforcos de pessoas em torno de um proposito que nao 

tenha finalidade lucrativa". Portanto, o objetivo primordial das associacSes e o bem comum e 

coletivo, no intuito da melhoria da vida dos seus associados. 
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Grafico 09- Participacao em movimentos sociais (%) 

Grafico 10- Espaco de maior construcao do conhecimento (%) 

Msim '_in3o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u Esc o la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M A sso c ia c a o uC o tid ia no  B  O utro s 

3% o%  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados referente a pesquisa.2013. 

Fonte: Dados referentes a pesquisa 2013 

Segundo o grafico 09, 33% dos associados tiveram participacao em movimentos 

sociais, a exemplo do Movimento Sem Terra, nesses movimentos, esta presente o cidadao 

coletivo que reivindica, baseado em interesses coletivos de diversas naturezas. Nesta luta dos 

cidadaos por uma cidadania coletiva se faz presente tambem um processo educativo que se 

constroi na pratica social, tida como educacao informal. Sendo assim, as vivencias e 

experiencias advindas destes espacos contribuem para as possibilidades de ac3o politica dos 

sujeitos. 

Para Gaspar et al (1998), por meio da educacao informal, tao antiga como a 

civilizacao humana, se adquirem novas estruturas mentais, e estas, seja la quando, onde e 

como for adquirida, sempre contribuem para o enriquecimento da nossa capacidade cognitiva. 

Sendo este enriquecimento sempre favoravel a aprendizagem de qualquer conceito, de 

qualquer natureza. 

Entre os espacos de construcao do conhecimento, os que mais foram referenciados 

como essenciais foram a associacao e o cotidiano, onde 51% (20) dos associados afirmaram 

ser a associacao e 46% (18) dos associados afirmaram ser o cotidiano. Nestes dois espacos 

citados estao presentes os modelos de educacao informal e nao-formal, subtendendo-se assim, 

a desvinculacao ou a nao percepcao da educacao formal diante das necessidades evidentes do 

espaco de trabalho dos Pescadores. (Grafico 10) 

Conforme Gorz (1980, p.202) "a real natureza de classe da escola vem da separacao 

que ela introduz entre 'cultura' e 'producao', entre ciencia e tecnica, entre trabalho manual e 
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trabalho intelectual. O capitalismo de hoje, de fato, nao recusa o direito a escola; o que ele 

recusa e mudar a funcao social da escola". 

Uma escola de conteudos integrados e contextualizados com a realidade social de seus 

educandos, cria um vinculo nao so entre as suas praticas pedagogicas e as exigencias do 

mercado de trabalho, mais tambem com as necessidades dos sujeitos em todo o seu processo 

de socializacao. 

Grafico 11- Existencia de projetos de capacitacao na A PESCA (%) 

Grafico 12- Participacao em curso de capacitacao (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u s i m Hn3o 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados referente apesquisa.2013. 

u s i m _ i n l o 

51% 

Fonte: Dados referente a pesqwsa.2013. 

Quanta aos projetos de capacita?ao oferecidos aos associados no que compete a 

educacao nao-formal, 70% (28) dos associados afirmaram estarem cientes quanto a existencia 

destes e apenas 5 1 % (20) disseram ja terem participado de algum curso de capacitafao. 

(Graficos 11 e 12) 

Segundo a presidenta da APESCA, alguns projetos de assistencia tecnica, de 

capacitaeao e alfabetiza93o foram e estSo sendo implantados, como: Pescando letras, Curso 

T^cnico de Pesca e Aquicultura, Curso de Arte e Pesca, Programa de Assistencia Tecnica e o 

Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos (Ver fotos 01 e 02). 
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Fotos 01 e 02: Cursos de capacitacao da APESCA (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: APESCA (2012). 

Para Gadottif (2009), na autogestSo, a formacao para a gestao nao € um processo 

educativo restrito ao setor administrativo. Todos devem sentir-sem e agirem como parte 

integrante do empreendimento, e processos de formacao presentes nao devem ser restringir 

aos aspectos informativos e formativos, mas envolver tambem aspectos organizativos e 

produtivos. 

Dentre os cursos citados, nao houveram indicios de trabalhos realizados quanto as 

nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?5es basicas e os principios que norteiam a Economia Solidaria e o Associativismo. 

Por meio das informacSes obtidas com a presidenta da APESCA, Maria de Fatima, 

evidenciou uma resistencia cultural por parte dos Pescadores em transitar da pesca artesanal 

para a aquicultura, ou seja, no processo de qualificacao das tecnicas de produ9ao e da 

irregularidade da produ?ao. Como uma das consequencias, surgiram as mulheres que antes 

tinham uma participacao limitada na associacao com um papel de suma importancia no que 

diz respeito a produ9ao de tecnologias sociais na APESCA. 

Para Souza (2010), as tecnologias sociais s3o aquelas que compreendem produtos, 

tecnicas e metodologias desenvolvidas na intera?ao dos saberes cientificos e popular e que 

representam efetivas solu9Ses de transformacao da sociedade. 

Atraves da inova93o, da participa9ao coletiva e do espa9o conquistado, as mulheres da 

APESCA agregaram valor 3 especie de peixe TrairazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Hoplias Malabariclls). Por meio de 

experimenta96es de cunho empirico, criou-se um produto intitulado por "Traira Desfiada", 

originado do beneficiamento e do processamento desta especie. Esta tecnologia de baixo custo 

e de relevancia social e" caracterizada como tecnologia social, no intuito de auxiliar os 

Pescadores, sendo responsavel pela demanda de um produto antes "jogado aos porcos", se 
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tornando uma alternativa de renda extra para as famflias envolvidas neste processo e 

melhorando a qualidade alimenticia da popula9ao. 

O feminismo propSe um projeto de sociedade alternativa e coloca como objetivo a 

aboli93o, ou ao menos transforma9ao profunda, da ordem patriarcal e de seu poder regulador, 

em nome de principios de igualdade, de equidade e de justi9a social. Os movimentos 

feministas reunem um conjunto de discursos e praticas que dao prioridade a luta das mulheres 

para denunciar a desigualdade de genero (DESCARRIES, 2002). 

Grafico 13- Ocupavao em cargos Grafico 14 - Existencia de candidaturas a 

administrativos (%) cargos administrativos (%) 

sim Bn3o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados referente a pesquisa,20I3. Fonte: Dados referente a pesquisa, 2013. 

Quanto aos dados referentes a participa9ao politica-administrativa dos associados, 

diante da semelhan9a entre os apresentados nos graficos 13 e 14, percebe-se que a 

rotatividade de cargos eletivos encontra-se comprometida em consequencia da incipiente 

participa93o dos associados nas questSes meramente eletivas e ocupacionais. Pois apenas 17% 

(7) afirmaram terem ja terem se candidatado a algum cargo administrativo e 15% (6) 

afirmaram terem ocupados cargos administrativos. Estes dados denunciam o nao 

entendimento do processo associative enquanto sua funcionalidade e da importancia indistinta 

do processo eletivo. 
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DerridazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Ortega. 2000) destaca a ideia de desconstrucao no campo da etica e da 

politica, que permite uma abertura para o outro, para a tolerancia a diferen^a e ao conflito 

como formas de alimentar tambem a singularidade e a alteridade. 

A participacao na APESCA ainda nao contemplou um fortalecimento de uma visao 

mais abrangente e politizada da vivencia entre os associados, sendo ocultados muitas vezes, 

os sentimentos de pertencimento, de identificacao e de compromisso social. 

De acordo com Borinelli et al, (2010), as organizacoes solidarias devem apresentar 

como uma de suas vantagens, o seu processo de decisao que em vez de individual e coletivo. 

tendendo a ser mais democratico e participativo, visto que conta com a experiencia de todos 

os participantes e nao fica restrito a imposicao de uma minoria. 

Mesmo que sendo visiveis as desigualdades internas da associacao, varios estimulos 

sao oferecidos pela administracao no intuito de premiar os associados quanto ao aumento da 

produ9ao. assiduidade nas reunioes e diminui9ao da inadimplencia das contribui9oes mensais. 

No entanto, esta pratica muitas vezes estimula ainda mais a competi9ao, contrariando as 

inten9oes e objetivos propostos pela associa9ao. 

Segundo Borinelli et al, (2010), os objetivos de um empreendimento solidario e o de 

priorizar a solidariedade a competi9ao, a preserva9ao dos postos de trabalho como primazia a 

lucratividade e a distribui^ao dos frutos do trabalho entre os produtores diretos. 

Quando os associados foram indagados quanto aos principais problemas enfrentados 

na associa9ao. varias questoes tornaram-se comuns e em destaque por parte dos questionados. 

como: desuniao e desarticula9ao entre os associados, baixo nivel de escolaridade. falta de 

assistencia tecnica, falta de participa9ao e interesse coletivo nas questoes administrativas. 

irregularidade na produ9ao e baixa rentabilidade, a timida valoriza9ao adequada a classe dos 

Pescadores e aos seus produtos, etc. 

Nas questoes referentes as contribui9oes provenientes do apoio do poder publico, 

embora citado a compra por parte da prefeitura municipal do pescado para merenda escolar. 

62% dos Pescadores afirmaram nao haver contribuigao por parte da mesma. (Grafico 15) 
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Grafico 15- Contribuicao da gestao publica municipal (%) 

• sim Onao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados referente a pesquisa.2013. 

Em rela9ao as sugestSes de como poderia acontecer ou reafirmar esta parceria, os 

Pescadores sugeriram redoes perante os aspectos economicos e sociais, como apresentado 

no quadro 2. 

Quadro 2 - Principals respostas dos atores da APESCA, referentes as possiveis 

c o n t r i b u t e s que poderiam part ir do poder publico. 
ATORES RESPOSTAS 

Al 15 dos questionados tiveram afirmaram em suas respostas a necessidade de contribuicoes 

ligadas a questao da compra do pescado. 

All 04 dos questionados tiveram afirmaram em suas respostas a necessidade de contribuicoes 

ligadas a questao de apoio as acoes desenvolvidas na APESCA. 

AIII 03 dos questionados tiveram afirmaram em suas respostas a necessidade de contribuicdes 

ligadas a questao de disponibilizacao de recursos financeiros. 

AIV 12 dos questionados nao fizeram quaisquer referenda. 

A V 02 dos questionados tiveram afirmaram em suas respostas a necessidade de contribuicSes 
ligadas a questao de divulgacao de suas atividades. 

Fonte: Dados referente a pesquisa.2013. 

Ainda em rela9ao ao quadro 2, timidamente as resposta menos presentes referiam-se 

ao apoio na area da saude aos Pescadores, nas questoes de capacita93o e qualifica9ao e quanto 

a formula9ao de novos projetos, ambos intimamente ligados ao real objetivo exposto da 

associacao. 

Embora boa parte da caracteriza9ao dos sujeitos e do local de estudo nao esteja 

adequada a um espaco de atividades coletivas, igualitdrias e emancipadas, notou-se perante a 
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indagacao quanto as possiveis transformacoes e mudan^as que poderiam ocorrer na APESCA 

e que trariam beneficios. As areas passfveis de transformacao sugeridas estao convergentes 

aos principals problemas existentes e levantados pelos associados. 

Sendo assim, o quadro 03 dispoe os aspectos quanto ao numero de cita9oes feitas: 

Quadro 3 - Principais respostas dos atores da APESCA, referentes aos aspectos em que 

poderiam ser efetuadas melhorias na associacao. 

COLOCACAO RESPOSTAS 

1° Apoio governamental. construcao de sede propria e aumento dos recursos financeiros. 

2° Aumento da produtividade. uniao entre os membros e melhorias na educacao. 

3° Rentabilidade. participacao coletiva. organizacao administrative, aumento nas vendas. 

insumos para producao, novos projetos e inovacoes tecnologicas. 

4° Questoes hidricas e ligadas a saiide. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados referente a pesquisa,2013 

Notou-se diante das afirmacoes que as concep9oes tambem estao se transformando. 

mesmo que em passos lentos, mas nao tardiamente. Embora exista ainda uma passividade por 

parte dos associados ou pelo fato de muitos serem coagidos, mas as necessidades e vivencias 

inevitavelmente expoem lacunas na estrutura organizacional, e perante as possibilidades de 

crescimento e desenvolvimento financeiro e social, varios vicios e limitacoes vao sendo 

revistos. 

Quanto as analises e transforma9oes aqui discutidas, Arroyo e Schuch (2006, p.63) 

afirmam que: 

A economia popular e solidaria e aquela que acrescenta o desaflo de. tambem como 

fator de desenvolvimento. ser germinada, brotada de dentro para fora, de baixo para 

cima, aberta para o mundo. mas com identidade propria, que possa estabelecer um 

dialogo em que o eixo e o equilibrio, a distribuicao. a justica. A economia popular e 

solidaria, para ser sustentavel. tern tambem que se propor a ser avaliada pelos 

indicadores sociais. 

Varios principios solidarios sao inexistentes ou encontram-se ocultados, estando, pois 

esta realidade. correlacionada com as debilidades nos processos educativos. Partindo do 

pressuposto de que se fazem necessarios o entendimento e a pratica dos termos igualdade. 

solidariedade e democracia para que se conquiste a emancipa9ao destes sujeitos em pesquisa. 
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5 CONSIDERACOES FINAIS E SUGESTOES 

O presente estudo atingiu significativa relevancia frente as analises conceituais. ao 

tratamento dos dados colhidos e as analises e consideracoes cabfveis, tornando-se assim, um 

instrumento norteador tanto aos que objetivarem enveredar na area de estudo quanto como 

para os sujeitos aqui estudados, por serem estes, os principals interessados nos possiveis 

beneficios oriundos de um trabalho cientifico desta natureza. 

Diante o exposto, considera-se a importancia de todo processo educative seja ele 

formal, informal ou nao-formal na organizacao e administracao da APESCA. A reintroducao 

dos sujeitos envolvidos nas atividades coletivas no processo de educacao formal, por meio de 

projetos que buscam alfabetizar pescadores profissionais e aquicultores familiares que nao 

tiveram acesso a escola em tempo regular, como o "Pescando Letras", pelo simples fato, de 

em sua metodologia respeitar a cultura, as experiencias e ser contextualizada com a realidadc 

dos pescadores, faz com que os espacos e momentos de construcao do conhecimento sejam 

mais atraentes e positivos. 

Boa parte dos pescadores, inclusive, os de idade mais avancada. tiveram no seu 

trabalho diario um entrave a continuidade das atividades escolares, porem, como os projetos 

de alfabetizacao sao compostos por turmas formadas durante os periodos de defeso e da 

piracema. oportuniza os associados a estudarem e nao terem prejuizos economicos. 

Quanto ao processo de educacao nao-formal. o mesmo. apesar de ter sido intensificado 

e de ter proporcionado um acumulo de conhecimentos tecnicos por parte dos pescadores e das 

pescadoras. necessarios ao aperfeicoamento da atividade produtiva, nao se estendeu as 

orientacoes e capacitacoes quanto a parte organizacional e administrativo da APESCA, nem 

tampouco as questoes conceituais do que venha a ser uma associacao. Fato e que nem os 

associados se dao conta da amplitude e complexidade de todo o processo coletivo ao qual 

estao inseridos e ainda relutam em nao transitarem as tecnicas inovadoras da pesca. 

Referente a educacao informal, o espaco de interacao sociocultural dos pescadores e 

promissor, entretanto. a diferenciacao dos saberes ainda nao e adequadamente valorizada. As 

inovacoes tecnologicas a exemplo da Traira Desfiada legitimam os conhecimentos 

provenientes da interacao entre os (as) associados (as). 

A incipiente participacao politica continua dos associados reflete um distanciamento 

entre as suas concepcoes do que venha a ser realmente a APESCA, alem do que, as reunioes 

nao sao didaticas e nem participativas. Maior parte dos pescadores, embora intuitivamente. 

mentalizam a relacao empregaticia e nao empreendedora dentro da propria associacao. 
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comprometendo a autogestao e o sentimento de co-responsabilidade entre os seus 

componentes. Os associados nao demonstram confianca e conhecimento para estabelecer um 

dialogo mais assertivo e poiitizado com a presidencia da APESCA. 

A timida rotatividade entre os cargos eletivos parecem externar o (des)envolvimento 

entre os associados, e os recursos estimulantes so os tornam cada vez mais materialistas e 

dependentes das politicas governamentais. 

A propria sede da APESCA, torna entendivel a nao compreensao de uma associacao 

enquanto organizacao coletiva democratica e participativa, embora nao seja esta a intencao, 

mas a mesma encontra-se instalada "estruturalmente" na area residencial dos seus dirigentes, 

podendo inclusive simbolizar a ideia de um bem privado. 

As conquistas alcancadas sao notorias, principalmente no que diz respeito aos projetos 

de alfabetizacao e capacitacao dos pescadores, porem muitos ainda nao se encontram 

motivados a participar. Outro ponto forte da APESCA e sua articulacao com outras 

instituicoes, o que faz com que a mesma possua multiplas possibilidades dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9ao. 

Nao se tornou claro a d is t in 9ao entre as atividades que competem a APESCA e que 

diferem das competencias da COPESCA. impossibilitando aos pescadores, principalmente 

aqueles desprovidos de for m a9ao e in for m a9ao. atuarem como autogestores da associa9ao. 

reivindicando, fiscalizando e sugerindo, independentemente de quaisquer que estejam a frente 

da ad m in is t r a9 ao. 

Torna-se pertinente, frente a problematica trabalhada, sugerir algumas ideias dirigidas 

aos aspectos que precisam ser melhorados na APESCA. 

Quanto a estrutura da associa9§o faz-se necessario haver uma reorgan iza9ao da 

mesma, fortificada entorno dos principios do associativismo e da economia solidaria. 

A APESCA devera se tornar um espa90 que promova sujeitos mais autonomos e 

cidadaos, percebendo-se como parte integrante e fundamental da associa9ao. 

Segundo a con cep9ao do pesquisador, devem-se existir cursos de capacita9ao e 

qu a lifica9 ao nas areas de ad m in is t r a9 ao, economia solidaria, empreendedorismo. economia 

pratica, com p u t a9 ao, etc. E nao somente ligados a transmissao de tecnicas da pesca. 

O leque de oportunidades de venda deve ser ampliado para nao haver dependencia de 

um numero reduzido de compradores e ainda, deve-se agregar cada vez mais valor aos 

produtos que sao comercializados, se possivel que os mesmos sejam beneficiados e 

processados pelos proprios pescadores. 

As reunifies devem ser cada vez mais didaticas e integradoras, onde mesmo as 

linguagens tecnicas e formais sejam entendiveis. 
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A associacao podera construir parcerias com as instituicSes educacionais, aonde por 

meio destas, venha se tornar laboratories de praticas e compreensSes quanto ao que venha ser 

associativismo, a ainda atrair cada vez mais os discentes para atividades coletivas. 

PropSe-se tambem incentivar cada vez mais, o surgimento de tecnologias sociais, que 

estimulem a curiosidade e a criatividade dos pescadores frente os seus desafios e que estas 

possam ser disseminadas e provocadoras de transformacoes beneficas em outras regioes e 

realidades. 
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Universidade Federal 

de Campina Grande zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Centre de 

Desenvolvimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sustentavel do Semian'do 

APENDICE A - ROTEIRO DA ENTRE VISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prezado (a) membro da Associacao de Pescadores de Camalau/PB, o presente instrumento de pesquisa 

constitui um dos elementos integrantes do trabalho de conclusao do Curso Especial iza9ao em 

Educacao de Jovens e Adultos com Enfase em Economia Solidaria no Semiarido Paraibano -

CDSA/UFCG, que devera subsidiar a etapa referentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a pesquisa de campo, cujo objetivo central e 

demonstrar a importancia economica e social da APESCA. Solicitamos sua colaboracao no 

sentido de responder essa entrevista com precis3o e possivel prontidao ao roteiro aqui elaborado. 

Cabe destacar o sigilo relativo aos participantes, que neste estudo nao ha respostas certas ou erradas, 

bem como nao havera individualizacao de respostas. Esteja certo de que a sua participa9aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 muito 

importante para o exito dessa pesquisa. Cientes de sua valiosa contribuicao, agradecemos 

antecipadamente. 

Ezequiel SOstenes Bezerra Farias-aluno. E-mail: Ezequielsostenes@hotmail.com 
Dr*. Maria da Conceicao Miranda, ProP. Orientadora. E-mail: ceicapb(a>.terra.com.br 

1. Genero: 
( ) Feminino ( ) Masculino 

2. Faixa etaria: 
( ) 18 a 21 anos()22a30anos()31 a40anos()41 a 50 anos ()acima de 51 anos 

3. Quanto tempo aproximadamente o(a) senhor(a) participa da APESCA 

( ) menos de 03 anos ()4 a 10 anos ()11 a 20 anos 

4. Sua escolaridade: 

( ) alfabetizado ( ) nao alfabetizado 

( ) fundamental incompleto ( ) fundamental completo 

( ) ensino medio incompleto ( ) ensino medio completo 

( ) superior incompleto ( ) superior completo 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

APRESENTANDO Q PERF1L DOS SUJEITOS DE PESQUISA 

5. Qual 6 a sua renda mensal? 

( ) menos de 1 salario minimo ( ) 1 a 2 salarios minimos 

mailto:Ezequielsostenes@hotmail.com
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( ) ate" 1 salario minimo ( ) acima de 3 salarios minimos 

6. Onde voce reside? 

( ) zona rural ( ) zona urbana 

7. Voce possui outra fonte de renda? 

( ) sim ( ) nao 

ANALISANDO AS QUESTOES RELACIONADAS A TRABALHO 

8. A gestao publica municipal contribuiu para melhoria dos associados? 

( )s im ( )nSo 

Se a resposta for sim, contribui de que forma: 

9. Voce acredita que a APESCA contribui para o seu bem estar? 

( ) sim ( )n3o 

10. Em sua opiniao, a gestao municipal poderia contribuir mais para o desenvolvimento desta 

associacao e da comunidade? Em sua opiniao, de que forma isto poderia acontecer? 

( ) sim ( ) nao 

11. O principal objetivo da associacao esta fundamentado em quais quest5es? 

( ) Atividade comercial ( ) Promocao social 

12. O que mudou em sua vida depois de tornar-se um membro desta associacao? 

13. O que voce acha que poderia ser feito para melhorar a associacao que voce participa? 

14. Em sua opiniao quais sao as principals dificuldades que a APESCA enfrenta? 
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ANALISANDO AS QUESTOES RELACIONADAS A ASPECTOS POLITICO-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EDUCATrVOS 

15. Voce acha que e importante a participacao dos socios nas reuniSes realizadas pela 

APESCA? 

( ) sim ( ) nao 

Por que? 

16. Voce ja fez parte de movimentos sociais, a exemplo do Movimento dos Sem Terra? 

( ) s im ( )nao 

17. A associacao possui algum projeto de capacitacao para os pescadores? 

( )s im ( )n3o 

18. Voce" ja se candidatou a algum cargo administrativo na APESCA? 

( )s im ( )nao 

19. Voce ja ocupou algum cargo administrativo na APESCA? 

( ) sim ( ) nao 

20. Voce ja participou algum curso de capacitacao profissional? 

( )s im ( )n3o 

21. Em quais destes espacos voce adquiriu mais conhecimentos necessarios ao seu 

desempenho enquanto pescador e associado? 

( ) escola ( ) associacao ( ) cotidiano ( ) OUTRO. Justifique. 

2 2 . 0 que levou voce a fazer parte dessa associacao? 



23. Existe alguma sugestao, critica ou comentario que voce gostaria de fazer e nao foi 

contemplado nas perguntas anteriores? Se sim, qual(is)? 

Obrigado! 
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A P E N D I C E B 

T E R M O D E C O N S E N T I M E N T O L I V R E E E S C L A R E C I D O 

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E CAMPINA G R A N D E - U F C G 

C E N T R O D E D E S E N V O L V I M E N T O S U S T E N T A V E L DO S E M I A R I D O - C D S A 

C U R S O D E E S P E C I A L I Z A C A O E M E D U C A C A O D E J O V E N S E A D U L T O S C O M 

E N F A S E E M E C O N O M I A S O L I D A R I A NO S E M I A R I D O PARAIBANO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta pesquisa 6 sobre: Educacao e Trabalho Emancipado: um estudo sobre a Associacao de 

Pescadores de Camalau-PB (APESCA) e esta sendo desenvolvida por Ezequiel Sostenes 

Bezerra Farias, aluno do Curso de Especializacao em Educacao de Jovens e Adultos com 

Enfase em Economia Solidaria no Semiarido Paraibano - CDSA/UFCG. sob a orientac3o da 

Prof. L V Maria da Conceicao Gomes de Miranda. 

Os objetivos do estudo sao: Analisar qual a relacao entre a educacao e trabalho para a 

emancipacao dos sujeitos da APESCA. Especificamente, pretende-se verificar as 

contribuicoes por meio dos processos educativos dos associados na organizacao da associacao 

e de suas atividades produtivas, identificar os aspectos politico-educativos presentes na 

APESCA e sua relacao com a autogestao e conferir as principais mudancas que ocorreram nas 

relacOes de trabalho com a implantacao dos cursos de alfabetizac3o e de capacitacao. 

A sua participacao na pesquisa e voluntaria e, portanto, a senhora nao e obrigada a 

fornecer as informac5es e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela Pesquisadora. Caso 

decida n3o participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, n3o 

sofrera nenhum dano, nem havera modificacao na assistencia que vem recebendo na 

Instituicao (quando for o caso). 

Solicito sua permissao para que a entrevista seja gravada, como tambem sua 

autorizacao para apresentar os resultados deste estudo em eventos da area de educacao e 

publicar em revista cientifica. Por ocasiao da publicacao dos resultados, seu nome sera 

mantido em sigilo. 

O(s) pesquisador (es) estara(ao) a sua disposicao para qualquer esclarecimento que 

considere necessario em qualquer etapa da pesquisa. 
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Diante do exposto, declare que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicacao dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma copia desse documento. 

Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsavel Legal 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsavel 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) Participante 

Assinatura da Testemunha 

Camalau-PB, _ _ / /2013. 
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Universidade Federal de Campina Grande - U F C G 

Centra de Desenvolvimento Sustentavel do Semiarido-CDSA 

Unidade Academica de Tecnologia-UATEC 

Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia 

Campus de Sume-PB 

A P E N D I C E C 

E N T R E VISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Entrevista aplicada com a atual presidenta da APESCA e com um ex-presidente) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - De que forma a APESCA estimula a solidariedade e a cooperac3o entre seus 

associados? 

2- Quais os beneficios governamentais pelos quais os associados s2o contemplados? 

3- Quais sao as principals dificuldades enfrentadas pelos pescadores perante a sua efetiva 

participacao politica na associacao? 

4- Quais os projetos de educacao nao-formal que estao para serem implantados na 

associacao? 

5- Os associados ja receberem algum tipo de informacao quanto aos principios da 

Economia Solidaria e do Associativismo? 
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A N E X O A- E S T A T U T O S O C I A L DA A P E S C A 

\SS<)< I V('\0 DOS PESCADORES DO MIMCIPK) DF ( AMALAU-1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTATt TO SOCIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPiTULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DA DENOMINACAO. SEDE. FORO, DURACAO E OBJETIVOS 

Art. 1* A Associacao dos Pescadores do Municipio de Camalau - APESCA e uma sociedade simples, 

sem fins lucrativos que se regera por este estatuto. regimento intemo e pelas disposicoes legais 

aplicavets 

Art. 2 A Associacao dos Pescadores do Municipio de Camalau - APESCA. tera sede a Rua Duque de 

Caxias n" 350 Centre Camalau - PB. CEP 58 530-000. do foro juridico na Comarca de Monteiro. 

Eslado de Paraiba 

Art. 3°. A duracdo da Associacao e por tempo indeterminado e o exerciao social sera igual do ano civil, e 

base territorial, no Municipio de Camalau - PB na microrregiao do Cann Paraibano APESCA e uma 

enttdade ligada a Federacao dos Pescadores da Paraiba e Confederacy Nacional dos Pescadores 

CNP" drgSo representativo das Associas de pesca 

Art. 4° O objetivo da Associacao e promover o desenvolvimento social e economico da comunidade de 

pesca. apoiando a comerciaUzacao coletivamente e a producao dos associados e assoaadas 

estimulando acdes que retorcem a uniao a cooperacSo e a solidanedade entre os associados. bem 

como desenvotver. ac6es educacionais culturais e filantr6picas 

Art. 5 ' Para atingir seu objetivo a Associacao podera: 

a) Desenvolver e estimular acdes voltadas para as quest&cs relacionadas a geracao, genero. raca 

e etnia. 

b) Promover o Desenvolvimento Sustentavel a Comunrtano com recursos proprios obtidos por 

doacoes ou emprestimos feitos por entidades publicas ou pnvados. naaonais ou intemacionais, 

como tambem pessoas fisicas 

c) Celebrar convenios, acordos ou contratos com qual quer entidade piiblica ou privada, nacional 

ou intemacional. visando a obtenc3o de servicos em beneficio dos associados 

d) Manter servigos propnos o parcenas nas assistencias tecnica assistencias medica dentanas. 

recreativas, educacionais (uridicas e outras. constituindo-se neste particular, em mandataria 

dos associados e associadas no que diz respeito a ecologia ao meio ambiente. a defesa do 

consumidor ou com este mesmo objetivo celebrar convenios com qualquer entidade piiblica ou 

privada; 

e) Manter contrato e / ou celebrar acordos com entidades que promovam a comercializacao dos 

produtos dos (as) pequenos (as) produtores (as) visando garantir melhores precos e faalitar o 

escoamento da producao. 

f) Desenvolver e estimular a solidanedade a cooperacao e a uniHo entre os associados na lutar por 

uma legislacao favoravel aos (as) pequenos (as) Pescadores (as) Aquicultores e outros 

produtores da Agncultura Familias 

g) Socios Efetivos os pescadores e pescadoras artesanais ou profissionais que fazem da pesca o 

seu meio pnnctpal de vida. desde que registrado no 6rgao publico competente. os piscicultores 

Aquicultores. caanocultores. observadores de cardumes artesao de apetrechos de pesca e 

construtores de pequenas embarcacoes. os a po sent ados pela categoria representada pela 

assooacao e outros produtores que produzam hoditrutigran îfos enquadrados na catcqona da~ 

agncuKuia tam+ar • —— 

hi Manter entrosamento permanente com o movmenio sindicai como forma de garantir a urtidad? 

do movtmemo dos trabamadorv* e trabaJhadoras na pesca na luta por sous dtfeitos 

0 i) Adqwnr comprar arrendar embarcacoes de pesca e coostruif instalacAo para reccpcAo 

tratamento armazenarnento bene*c*armnto e comeroaiizacAo do pescado provementc de suas 

propria* emoartacoes dos seus assoctaoVw e de hwceiros 


