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A economia solida'ria 6 urn ato pedagdgico em 

si mesmo, na medida em que propde uma nova 

pratica social e urn entendimento novo dessa 

pra'tica. A unica maneira de aprender a 

construir a economia solida'ria 6 praticando-a. 

Mas seus valores fundamentals precedem sua 
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RESUMO 

A economia solidaria se apresenta atualmente como uma alternativa ao mundo 

do desemprego, com consciencia ecologica e como uma forma de promover a 

igualdade social e economica. Paulo Freire (1987) ratifica essa ideia quando 

afirma que representa algo de novo e esperangoso para o futuro da educagao 

popular da America Latina e para uma nova ordem economica mundial. A partir 

desta definigao, este trabalhou objetivou identificar as caracteristicas da 

Economia Solidaria nas praticas da horta organica desenvolvida pela 

AMUABAS (Associacao dos Moradores e Usuarios de Aguas da Bacia do 

Agude de Sume), no municipio de Sume - PB, enquanto instrumento de 

contribuigao social e economica para o individuo e para o meio no qual esta 

inserido. Alguns elementos que ratificam tais caracteristicas sao elencados no 

decorrer deste trabalho, demonstrando como estas podem influenciar na 

realidade social de uma comunidade. A metodologia se utilizou do estudo de 

caso da citada Associagao, tendo sido aplicados questionarios diretamente 

com os integrantes e visitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco. Como resultado, observou-se que as 

caracteristicas da economia solidaria inseridas nas praticas da associagao 

beneficiam os associados que trabalham com a horta organica como fonte 

complementar da renda familiar enquanto dimensao economica, de maneira 

autogestionaria, de colaboracao mutua e solidariedade entre os sujeitos. Neste 

sentido, a economia solidaria representa para esses associados uma opgao de 

desenvolvimento economico pessoal e coletivo, baseada na sustentabilidade. 

Palavras-chave: Economia Solidaria, transformagao social, desenvolvimento 

sustentavel, horta organica. 
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1 INTRODUCAO 

Atualmente, em virtude da grande desigualdade socioeconomica em 

que se encontra o Brasil, estao surgindo cada vez mais alternativas para 

amenizar estas desigualdades e a economia solidaria se apresenta como uma 

opcao para esse problema. Esse tipo de economia esta presente, em sua 

grande maioria, nas cooperativas e associacoes, ou seja, empreendimentos 

que se organizam de maneira autogestionaria e mais justa. 

As associacoes sao empreendimentos que utilizam os principios da 

economia solidaria, como autogestao, cooperacao, igualdade de direitos e 

solidariedade entre os sujeitos envolvidos. E uma forma de enfrentamento da 

exclusao social que gera trabalho e renda, tendo em vista projetos de 

desenvolvimento sustentavel. 

A horta organica dentro das associacoes tern grande importancia pois e 

uma pratica relativamente facil de trabalhar, pode ser produzida em pequenas 

areas, transformando-as e trazendo melhorias sociais, ambientais e 

economicas para uma comunidade, atraves de seus moradores como sujeitos 

ativos e transformadores de sua propria realidade. 

O municipio de Sume - PB, local onde foi desenvolvida esta pesquisa, 

e urn lugar carente em relacao a oportunidades de trabalho e renda. Por este 

motivo, a AMUABAS (Associacao dos Moradores e Usuarios de Aguas da 

Bacia do Acude de Sume) busca, com a pratica da horta organica, oferecer aos 

seus associados uma maneira de complementacao da renda familiar que, em 

grande parte dos casos, e muito baixa, contando apenas com a 

comercializacao dos seus produtos e algum beneficio do governo federal. 

O objetivo do presente trabalho e explicitar a percepgao dos beneffcios 

que o desenvolvimento da horta organica oferece para os membros da 

AMUABAS, para a comunidade diretamente atingida e para o meio ambiente, 

enfatizando suas conquistas e tendo como ponto de partida a educacao, a 

solidariedade e o desenvolvimento sustentavel. 

Na intencao de analisar o resultado das caracteristicas da economia 

solidaria na AMUABAS, faz-se a seguinte indagacao: Quais as caracteristicas 
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da Economia Solidaria presentes nas praticas dos associados que 

trabaiham na horta organica na AMUABAS? 

Sendo assim, o presente trabalho foi construido em duas partes: na 

primeira foram contextualizadas as definicoes de economia solidaria, 

desenvolvimento sustentavel e horta organica, respaldadas pelas ideias de 

diferentes autores. A segunda parte se refere aos processos organizacionais 

da associagao, a descricao do funcionamento da mesma, a metodologia 

desenvolvida e os resultados obtidos nesta pesquisa. 

Com isso, este trabalho apresenta o resultado de urn estudo acerca 

das caracteristicas da Economia Solidaria nas praticas da horta organica na 

AMUABAS, no municipio de Sume - PB, enfatizando as atividades dessa 

economia como uma solugao sustentavel, que respeita o meio ambiente e 

como fonte de renda complementar das familias envolvidas. 



11 

1.1 OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.1 Objetivo Geral 

O trabalho tem como objetivo geral a identificacao das caracterfsticas 

de Economia Solidaria empregadas nas praticas da horta organica 

desenvolvida pela AMAUABAS — Associacao dos moradores e usuarios de 

aguas da bacia do acude de Sume, no municipio de Sume - PB, bem como 

caracterizar o perfil de seus associados. 

1.1.2 Objetivos Especificos 

Investigar o perfil socioeconomic© dos associados que trabaiham na horta 

organica desenvolvida em conjunto com a AMUABAS, no municipio de Su-

me-PB. 

Verificar a organizacao dos associados com relacao ao desenvolvimento do 

trabalho com a horta organica na AMUABAS 

Observar de que forma a educacao contribui para aperfeicoar o trabalho dos 

associados na horta organica. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 ECONOMIA SOLIDARIA 

O modelo tradicional capitalista esta em crise por causa das mudancas 

economicas e sociais ocorridas ultimamente. Por este motivo, a exclusao social 

em nosso pais e cada vez maior, com muitas familias pobres e com baixa 

escolaridade, contando apenas com a renda recebida dos programas sociais 

do Governo Federal (que nao conseguem resolver o problema da exclusao) ou 

aposentadorias rurais. Sobre as consequencias geradas pelas desigualdades 

do sistema capitalista Smith escreveu que "nenhuma sociedade, cuja maior 

parte dos membros e pobre e miseravel, pode ser prospera e feliz". Com isso, 

estas familias buscam outras formas de organizacao do trabalho como 

alternativa de geracao de renda, como as associacoes de bairro (EISLER, 

2008). 

Singer (2002) ratifica essa ideia com o argumento de que, 

"A construcao da economia solidaria e uma destas 
outras estrategias. Ela aproveita a mudanca nas 
relacoes de producao provocada pelo grande capital 
para lancar os alicerces de novas formas de organizacao 
da producao, a base de uma I6gica oposta aquela que 
rege o mercado capitalista. Tudo leva a acreditar que a 
economia solidaria permitira, ao cabo de alguns anos, 
dar a muitos, que esperam em vao urn novo emprego, a 
oportunidade de se reintegrar a producao por conta 
propria individual ou coletivamente" (SINGER, 2002 
p.138). 

Neste sentido, a economia solidaria pode ser vista, sem duvida, como 

uma alternativa para o desemprego e a exclusao social. Pauli (2006) conceitua 

esse tipo de economia como o modelo de economia proposto nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dikos grego, 

que carrega urn concerto que significa organizagao economica como gestao da 

casa e da vida dos cidadaos. Neste caso, a economia e sempre urn exercicio 

coletivo voltado a promocao das condigoes de subsistencia e de provisao das 

condigoes materials para o exercicio da cidadania. 

Ainda conceituando, Coelho (2006) afirma que a Economia Solidaria 

vem se solidificando como alternativa de desenvolvimento economico aos 
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modelos e padroes exploratorios dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus operandi da economia capitalista 

pelo qual nossa sociedade optou seguir. Ao mesmo tempo (...) nao atua em urn 

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

dentro da realidade existente formas alternativas de desenvolvimento 

economico baseado em valores mais humanos, na busca da autonomia dos 

grupos que a praticam, em praticas sociais e ambientais sustentaveis. 

As associagoes se apresentam atualmente como uma opgao de 

complementagao de fonte de renda para muitas familias. Cada vez mais 

cidadaos optam por este tipo de empreendimento para aumentar a renda 

familiar, incluindo tambem mulheres e filhos neste trabalho (CUNHA, 2003). 

Estas associacoes sao criadas em bairros simples ou comunidades 

rurais e fazem uso da educagao popular, do ensinamento passado de geragao 

em geragao para desenvolver atividades, o que alem de gerar renda contribui 

para a preservacao do meio ambiente, com agoes tais como a plantagao de 

alimentos sem uso de fertilizantes. Os trabalhadores se organizam de forma 

coletiva, sem autoritarismos, contando com a participacao de todos, dirigindo 

seu proprio trabalho e, desta forma, alcancando sua emancipagao financeira. 

Empreendimentos como as associagoes de economia solidaria sao vistos como 

uma forma de diminuicao da pobreza, do desemprego e da exclusao e, por 

este motivo, vem recebendo crescentemente apoio dos poderes publicos que 

apoiam o desenvolvimento local e sustentavel (CUNHA, 2003; CRUZ 

MOREIRA, 2003). 

Nas palavras de Arroyo e Schuch (2006), a economia solidaria avanga 

com a organizagao dos empreendedores populares, aqui entendidos como o 

conjunto de trabalhadores por conta propria: autonomos, profissionais liberals, 

micro e pequenos empresarios, na formalidade ou nao, que individualmente ou 

de alguma forma coletiva buscam alternativas economicas a partir de sua 

propria iniciativa. 

Os principios da economia solidaria, enquanto desenvolvimento 

sustentavel e melhoria na qualidade de vida buscam a valorizagao social no 

trabalho humano, o desenvolvimento integrado e sustentavel na sociedade e a 

associagao com os valores do associativismo, do cooperativismo, do 

mutualismo e da solidariedade. Com isso, o trabalho torna-se o valor central na 
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Economia solidaria, o saber (a coleta de informacao para geragao de 

conhecimento) e a criatividade humana, que e fruto do trabalho e do processo 

de geragao de conhecimento. 

Portanto, o ser humano e o sujeito da atividade economica, em que se 

busca a unidade entre produgao e reproducao, bem como a geragao de 

trabalho e renda (ARROYO e SCHUCH, 2006). 

Percebe-se que, de acordo com os principios da economia solidaria, 

estes empreendimentos tern de surgir a partir da coletividade e da uniao dos 

seus componentes, indo de encontro as caracteristicas do sistema capitalista, 

pois em vez da acumulagao de capital, estas associagoes de economia 

solidaria representam urn conjunto de iniciativas que tern como ponto de 

partida os valores humanos, colocando este mesmo ser humano como 

protagonista de sua propria historia de transformagao de vida e sujeito da 

atividade economica, sob forma de autogestao (ABRANTES, 2004; CUNHA, 

2003). 

Os empreendimentos de economia solidaria apresentam alternativas 

para o desenvolvimento social e economico de uma comunidade, gerando 

renda e respeitando o meio ambiente atraves do desenvolvimento sustentavel, 

tirando proveito do melhor que o meio em que esta inserido pode oferecer 

atraves da produgao e comercializagao de seus produtos, driblando, dessa 

maneira, as dificuldades em relacao aos fenomenos naturais, como a estiagem, 

por exemplo, que assola a regiao Nordeste. Os empreendimentos coletivos 

facilitam o escoamento do produto garantindo uma maior circulacao de bens e 

servigos e promovendo uma melhor condigao de subsistencia. Nas 

associagoes de bairros ou de comunidades rurais as pessoas trabalham de 

maneira coletiva buscando aprender a cada dia gerir seu proprio negocio e 

garantir sua emancipacao a partir da complementacao da renda familiar 

(SINGER, 2004). 

A sustentabilidade e uma questao que vem atrelada as propostas da 

economia solidaria tambem como politica publica. Neste sentido, foi criada a 

Secretaria Nacional de Economia Solidaria, a SENAES, vinculada ao Ministerio 

de Trabalho e Emprego, como forma de combate a pobreza. No que diz 

respeito ao desenvolvimento sustentavel, Singer (2004) entende que e urn 
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processo de fomento de novas forcas produtivas e de instauracao de novas 

relagoes de producao, de modo a promover um processo sustentavel de 

crescimento economico que preserve a natureza e redistribua os frutos do 

crescimento. 

2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

Pode-se conceituar desenvolvimento sustentavel, de modo geral, como 

uma pratica que procura atender as necessidades da geragao atual sem 

comprometer as geracoes futuras, possibilitando, dessa maneira, que as 

pessoas no momento atual e no futuro possam se desenvolver humana, social 

e economicamente, fazendo uso de forma razoavel dos recursos naturais. Esse 

termo foi criado com a proposta de unir desenvolvimento economico a questao 

ambiental. Consiste tambem numa maneira de manter as funcoes do 

ecossistema, pois nao utiliza fertilizantes quimicos em suas producoes 

agricolas, fazendo com que o ambiente natural possa preservar as condigoes 

naturais de vida para os seres humanos e outros seres vivos como fonte de 

energia renovavel, sem desperdicio, pois os recursos naturais sao finitos 

(LEME e PREVIDELO, 2013). 

Nesse sentido, para que esse desenvolvimento sustentavel acontega 

efetivamente, e necessario que haja uma harmonizagao entre desenvolvimento 

economico, preservagao do meio ambiente, qualidade de vida e uso racional 

dos recursos naturais. Para efetivar essa sustentabilidade, podem-se utilizar 

tecnicas agricolas que nao prejudiquem o solo, com a manutencao e a 

preservacao dos ecossistemas, valorizando a produgao e o consumo de 

alimentos organicos. Atraves destas praticas o ser humano pode estabelecer 

um equilibrio entre o desenvolvimento economico e a manutengao dos 

recursos naturais e do meio ambiente, despertando uma consciencia ecologica 

(RUTKOWISK e LIANZA, 2004). 

Se o consumo desenfreado por parte do ser humano continuar no 

ritmo que esta, em pouco tempo nao se tera agua nem energia suficientes para 

atender as suas necessidades e, decorrente deste comportamento, vira a 
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escassez dos bens naturais. Optar pelo consumo de bens produzidos com 

tecnologia e materials menos ofensivos ao meio ambiente, evitar o desperdicio 

e o excesso e cuidar para que eventuais residuos nao provoquem degradacao 

ao meio ambiente sao atitudes indispensaveis e urgentes, pois o 

desenvolvimento e consumo atuais, apesar de trazerem beneficios, trazem 

tambem desequilibrios ambientais que precisam ser revertidos urgentemente 

(RUTKWISK e LIANZA, 2004). 

A aplicacao de praticas sustentaveis se mostrou economicamente 

viavel em inumeros empreendimentos, muitos ate de larga escala. Muitos 

projetos empresariais que seguem os principios da sustentabilidade vem se 

multiplicando por varias regioes do pais, envolvendo a populacao local em seus 

projetos, a qual tambem leva vantagem. A Honda South America e um bom 

exemplo, pois substituiu o transporte de suas motocicletas produzidas em 

Manaus, que antes era feito em caminhoes, agora sao transportadas por via 

fluvial, evitando assim o consumo de 125 mil toneladas de madeira, 29 mil 

toneladas de papelao e 2,5 milhoes de litros de oleo (REVISTA ISTO E 

NEGOCIOS, 2013). Dessa forma, todos ganham, cuidam do meio ambiente e o 

projeto atinge o seu objetivo e o sucesso esperado e, assim, a sustentabilidade 

de um projeto garante que a area utilizada seja explorada, mas que continue a 

prover recursos, como tambem o bem estar economico e social das 

comunidades envolvidas. 

A Rio +20, Conferencia das Nacoes Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentavel (CNUDS), realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na 

cidade do Rio de Janeiro, discutiu sobre a renovacao do compromisso politico 

com o desenvolvimento sustentavel. Foi considerado o maior evento realizado 

pelas Nacoes Unidas, contribuindo para a organizacao de propostas de 

desenvolvimento sustentavel para as proximas decadas, tais como a 

renovacao do compromisso politico com o desenvolvimento sustentavel, por 

meio da avaliacao do progresso. A grandiosidade deste evento ratifica a 

preocupacao da populacao mundial em relacao ao desenvolvimento economico 

atrelado a sustentabilidade e preservacao ambiental. Nesse sentido, se faz 

necessario agir e nao apenas discutir. Sair do piano das teorias e ingressar 
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definitivamente no piano da pratica, como faz a associacao apresentada neste 

trabalho de pesquisa. (Rio+20, 2013). 

Essa preocupacao para que o desenvolvimento economico gere renda 

e seja sustentavel aponta a horta organica e comunitaria como uma opcao para 

solucionar este problema. Para Gallo (2004), a formacao de uma horta 

comunitaria e um processo que, aiem de deslocar elementos do mercado 

informal para o formal, permite a aprendizagem entre todos os envolvidos. Ha a 

formacao de grupo de trabalho da comunidade, a conscientizacao do trabalho 

comunitario, mutiroes realizados para preparacao do local da horta e a 

conscientizagao de que o empreendimento Ihes pertence realmente. 

Dessa forma, e possivel criar trabalho e renda para pessoas de 

comunidades carentes que nao possuem uma fonte de renda fixa. 

2.3. HORTA ORGANICA 

Entende-se horta organica como o cultivo de verduras, frutas, legumes, 

temperas e ervas medicinais, sem o uso de agrotoxicos e de maneira 

ecologicamente correta, ou seja, sem queimadas e com tratamento ideal do 

solo. Segundo Lucon e Chaves (2004), a producao organica alcanca bons 

niveis de produtividade, sem contaminar o produtor nem o produto. E uma 

alternativa consciente e integrada a um estilo de vida que favorece a 

preservacao do meio ambiente e garante mais qualidade ao que e produzido. 

De acordo com a cartilha do PAIS — Producao Agroecologica Integrada e 

Sustentavel — (2008), para alcancar bons resultados, as regras sao bastante 

claras: respeitar o meio ambiente, a vida, os habitos e os costumes da 

populacao e garantir, principalmente, a sustentabilidade das comunidades com 

menor poder de consumo. Isso se faz com o emprego de tecnicas simples ja 

conhecidas por produtores rurais. 

As comunidades mais carentes estao cada vez mais se utilizando 

desse tipo de producao como alternativa para aumentar a renda familiar, 

podendo ser obtidos produtos em pequenas propriedades e de maneira 

sustentavel. Sobre o consumo responsavel Barciotte (2002), afirma que e a 

capacidade de cada pessoa ou instituicao, publica ou privada, escolher e/ou 
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produzir servicos e produtos que contribuam, de forma etica e de fato, para a 

melhoria de vida de cada um, da sociedade e do ambiente. 

Os produtos organicos necessitam de uma maior divulgacao e 

estrategias de marketing, pois sao produtos altamente nutritivos, mais 

saudaveis do que os que sao cultivados de forma tradicional, com o uso de 

agrotoxicos, porem custam mais caro e sao pouco atrativos visualmente porque 

o uso de aditivos quimicos produzem alimentos maiores. Nesse sentido, 

Abrantes (2004) sugere a utilizacao dos 4Ps: Produto, Preco, Praca e 

Propaganda. O Produto deve atender as necessidades do cliente. 0 Preco 

deve oferecer uma margem significativa de lucro. A Praga se refere a 

distribuigao dos produtos e a Propaganda deve se valer de todos os recursos 

possiveis, principalmente no que diz respeito aos produtos organicos, pois o 

consumo consciente deve ser divulgado atraves de trabalhos de sensibilizagao 

junto a comunidade em geral, que podem ter inicio pelas escolas, desde as 

series iniciais. 

Projetos de produgao de hortas organicas sao extensamente 

desenvolvidos em escolas com o intuito de conscientizar os educandos e 

desenvolver nos alunos competencias e habilidades para a disseminagao de 

atitudes de comprometimento para um futuro ambientalmente melhor (LEME e 

PREVIDELO, 2013). 

As associagoes trabalham geralmente com varios projetos, tais como 

artesanato, pesca, criagao de animais e agricultura, pois necessitam dessa 

diversificagao para aumentar seus excedentes. As hortas organicas aparecem 

como uma destas alternativas, visto que se trata de uma pratica simples, sao 

produtos de facil comercializagao e que pode ser desenvolvida em pequenos 

espagos. Este tipo de agricultura retoma praticas ja conhecidas dos produtores, 

mas com uma adaptagao as novas tecnologias, interferindo o minimo possivel 

no ecossistema (ORMOND et al., 2000). 



19 

2.4 ASSOCIACOES DE AGRICULTORES 

Empreendimentos associativos sao criados para apoiar a producao de 

alimentos, gerar renda para produtores rurais, beneficiando comunidades e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, reduzindo a pobreza e o 

exodo rural (MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E 

ABASTECIMENTO, 2009). 

Produtores rurais, juntamente com suas familias e vizinhos se unem, 

com objetivos em comum, para facilitar o trabalho de producao e 

comercializacao de produtos em beneficio da comunidade. De acordo com 

Ministerio da Agricultura (2009), os produtores organizados em Associacoes 

possuem mais forca para reivindicar do Governo o apoio a construcao e a 

manutencao de postos de saude, escolas e estradas. 

Contextualizando historicamente, Abrantes (2004) observa que o 

trabalho associativo surgiu como uma opcao ao desemprego no seculozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XIX 

com o advento da Revolucao Industrial e atualmente a informatizacao tambem 

surge como uma forma de eliminar mao de obra, causando o desemprego. E 

neste contexto que surgem as associacoes como processo de transformacao 

social. Dessa forma, estas crises sociais abrem espaco para o surgimento de 

outras formas de organizacao do trabalho como fonte de geracao de renda 

(MAIA, CATIM e FILHO, 2013). 

Portanto, a importancia destas associagoes para os pequenos 

produtores rurais e para a agricultura familiar, principalmente na Regiao 

Nordeste e incontestavel, visto que os beneficios e vantagens sao inumeros, 

pois se trata de um canal importante de organizacao e incentivo a producao e 

comercializacao de produtos. Segundo Graziano (1998), o Nordeste concentra 

o maior contingente de agricultores familiares, totalizando 49% dos agricultores 

nesta regiao. 
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3 METODOLOGIA 

Na producao deste trabalho predominou o metodo descritivo, analitico 

e exploratorio com abordagem qualitativa, tomando como ponto de partida a 

AMUABAS - Associagao de Moradores e Usuarios de Aguas da Bacia do 

Agude de Sume, localizada no municipio de Sume - PB, que produz hortaligas 

de maneira organica como fonte de complementagao da renda familiar. 

Conforme (GIL, 2005), a pesquisa qualitativa considera que ha uma 

relagao dinamica entre o mundo real e o sujeito. Neto (2005) ratifica as 

palavras de Gil (2005) afirmando que a tecnica de observagao participante se 

realiza atraves do contato direto do pesquisador com o fenomeno observado 

para obter informagoes sobre a realidade dos atores sociais em seus proprios 

contextos. Segundo Figueiredo (2011), a observagao participante consiste em 

uma pesquisa em que o pesquisador participa diretamente da observagao. 

A pesquisa foi baseada em questionarios estruturados em 45 (quarenta 

e cinco) questoes que abordam desde o perfil dos associados ate as 

contribuigoes que o trabalho com a horta organica oferece para cada um deles. 

O questionario esta disponibilizado no Apendice 1. De acordo com Cartoni 

(2009), o questionario deve apresentar todos os itens de forma clara e que 

possibilite ao informante responder com precisao. Encontra-se no Apendice 2 o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para compor o quantitative desta pesquisa foi utilizada uma 

amostragem formada por 10 (dez) pessoas residentes nas comunidades rurais 

de Riachao e Pitombeira, localizadas na cidade de Sume - PB, ou seja, 10% 

do total geral de associados da AMUABAS. 

Assim, esta pesquisa se classifica como estudo de caso. Segundo 

Young (1960) o estudo de caso e um conjunto de dados que descrevem uma 

fase ou totalidade do processo social de uma unidade, em suas varias relagoes 

intemas e nas suas fixagoes culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, 

uma familia, um profissional, uma instituigao social, uma comunidade ou uma 

nagao. 
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Por meio dos questionarios foi feito um levantamento de dados 

relacionados a vida e as praticas dos associados no trabalho com a horta 

organica. 

Na pesquisa bibliografica utilizaram-se livros, artigos academicos, sites 

especializados como instrumentos de informacao, bem como participacao em 

reuniao da associacao, visitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco e nas feiras livres onde sao 

comercializados os produtos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO 

Os dados apresentados na sequencia foram coletados a partir de 

observacoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco e aplicacao de questionarios com os associados da 

AMUABAS que residem no Sitio Riachao e no Sitio Pitombeira, municipio de 

Sume - PB. Este empreendimento conta com uma media de 100 membros e 

para este trabalho foi analisado um percentual de 10%. 

A Figura 1 mostra os dados referentes ao percentual de associados 

pertencentes a cada localidade investigada. 

Figura 1 - Percentual de associados moradores do Sitio Riachao e do Sitio 

Pitombeira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Sitio Rid<;oo 

•  Sitio Pitombeira 

De acordo com a Figura 1, pode-se observar que do total de 

associados entrevistados, 20% residem no Sitio Riachao, enquanto 80% sao 

moradores do Sitio Pitombeira, ambos pertencentes a comunidades proximas 

as margens do agude de Sume. 

A Figura 2 apresenta a divisao dos associados com relacao ao genero. 
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Figura 2 - Percentual dos associados em relacao ao genero. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Feminino 

I Masculino 

A associacao, em sua totalidade, possui mais membros do sexo 

masculino que do feminino e esse dado e ratificado com o resultado da 

amostragem analisada, conforme mostra a Figura 2. 

A distribuicao de faixa etaria dos associados e mostrada na Figura 3. 

Figura 3 - Distribuigao de faixa etaria dos associados. 
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A idade dos associados apresenta uma variacao entre 24 e 54 anos, 

faixa etaria em que normalmente as pessoas deveriam estar inseridas no 

mercado de trabalho formal. Observa-se, a partir da Figura 3, que os 

associados com idade entre 46 e 48 anos s§o aqueles mais presentes na 

associacao. 

Na Figura 4 estao mostrados os municipios de origem dos associados 

entrevistados. 
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Figura 4 - Distribuicao dos associados com relacao a naturalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sume 

• Piaui 

• Prat j 

• Monteiro 

• Serra Branca 

• Sertania 

De acordo com a Figura 4, os entrevistados sao todos originarios da 

regiao Nordeste, sendo 10% do Piaui, 10% do municipio de Sertania, no 

Estado de Pernambuco, enquanto a maioria e originaria da Paraiba (80%). 

A Figura 5 ilustra a situacao dos associados com relacao ao estado 

civil. 

Figura 5 - Percentual dos membros associados com relacao ao estado civil. 
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) U Ll 

5 

DO 
i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CD 

Quanto ao estado civil dos entrevistados, prevalecem os casados 

(60%) e que vivem maritalmente ha mais de dois anos (40%), nao constando 

nenhum solteiro.viuvo ou separado, conforme mostra a Figura 5. 

A Figura 6 mostra a relacao dos associados com o grau de 

escolaridade. 
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Figura 6 - Grau de escolaridade dos associados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i e n s i n o fundamenta l 

i m c o m p l e t o 

i e n s i n o m e d i o incomple to 

De acordo com a Figura 6, em relacao ao grau de escolaridade dos 

entrevistados, a maior parte (90%) nao concluiram o Ensino Fundamental I e 

apenas 10% alcacaram o ensino medio, mas sem ter concluido. De acordo 

com as entrevistas, do total de membros da associacao, 50% estudam e 50% 

nao estudam. Quando indagados sobre o porque de nao estarem em saia de 

aula, os que responderam negativamente alegaram motivo de cansaco ou 

distancia entre a escola e a residencia. 

Na Figura 7 pode ser observados os percentuais relacionados ao 

Programa Bolsa Famflia do Governo Federal. 

Figura 7 - Percentual de beneficiarios do Bolsa Familia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  sim 

• nao 

A Figura 7 mostra que 80% dos entrevistados recebem o beneficio 

Bolsa Famflia do Governo Federal, sendo este valor a unica fonte de renda 

fixa. O complemento desta renda vem, principalmente, atraves da 

comercializag§o dos produtos provenientes da horta organica. Outras 
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atividades que foram citadas pelos entrevistados para aumentar a renda 

familiar sao: costura, artesanato, trabalhos eventuais como diarista e pesca. 

A Figura mostra a distribuicao de numero de filhos das familias dos 

associados entrevistados. 

Figura 8 - Distribuicao de numero de filhos dos associados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 filhos um filho 3 filhos nenhum 

De acordo com a Figura 8, apenas um entrevistado nao tern filho, pois 

esta casado ha pouco tempo. A maioria dos entrevistados possui dois filhos e, 

dentre todos os entrevistados, percebeu-se uma preocupacao muito grande por 

parte dos pais em relacao aos estudos dos filhos, o que para eles pode 

funcionar como uma garantia de um futuro melhor, diferente da vida que eles, 

os pais, tern atualmente e que nao desejam para seus filhos. 

Outros dados importantes verificados nestas entrevistas: 

• A maioria e de cor parda, apresentando apenas 10% de cor preta e 10% de 

cor branca. 

• Todos possuem documentacao completa e pagam o sindicato junto a asso-

ciacao como tempo de servico para futura aposentadoria. 

• Todos possuem carteira de trabalho, mas apenas 20% tiveram essa carteira 

assinada por algum tempo quando trabalharam em outras atividades. 

• 80% dos entrevistados ja participaram de cursos de capacitacao oferecidos 

pelo Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

ou pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

• 90% deles moram em casa pr6pria e 10% em casa cedida por parente, to-

dos na zona rural, e consideram suas residencias satisfatorias para moradia. 
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Todos os entrevistados queimam o lixo nao organico, utilizam o organico 

como fertilizante e enterram os vidros, pois a cidade nao possui um trabalho 

de recolhimento de lixo para reciclagem. 

Todos afirmaram que ingressaram na associacao como uma forma de com-

plementacao da fonte de renda, como alternativa ao desemprego e como 

forma de contar tempo para uma futura aposentadoria, atraves da contribui-

cao ao sindicato. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

Atraves deste trabalho de pesquisa pode-se concluir que todos os 

associados que foram entrevistados e que fazem parte da AMUABAS, tern a 

horta organica como principal metodo de complementacao da renda familiar, 

podendo-se caracterizar a atividade como um empreendimento de economia 

solidaria. 

A maioria dos entrevistados nao concluiu o Ensino Fundamental I, dado 

importante que pode justificar a ausencia dessas pessoas do mercado de 

trabalho formal, ja que a cidade e pequena e nao oferece muitas 

oportunidades. Por este motivo, os associados optam por trabalhar por conta 

propria, no caso com a agricultura, na producao e comercializagSo de produtos 

organicos, a partir do protagonismo dos envolvidos nas praticas participativas 

da autogestao, que tambem e uma das caracteristicas da economia solidaria. 

O carater de cooperacao e solidariedade e outro ponto importante. 

Estas caracteristicas tambem aparecem nas praticas dos associados da 

AMUABAS, onde todos colaboram entre si, pois existem interesses e objetivos 

em comum, tanto as responsabilidades como a partilha do excedente sao 

resultados da uniao dos esforcos. 

A maioria masculina confirma uma presenca maior de homens no 

trabalho com a agricultura, enquanto as mulheres que fazem parte da horta 

sao, em grande parte, companheiras desses entrevistados. Em relagao aos 

filhos, percebe-se que os entrevistados nao incentivam a continuidade deles na 

agricultura, apresentando, na sua totalidade, uma preocupacao com o grau de 

escolaridade e com o futuro de seus descendentes. Todos possuem 

documentacao completa, o que significa que tern consciencia de cidadania, 

pratica aprendida e desenvolvida na saia de aula da EJA, visto que grande 

parte deles estuda no momento. 

Nesse sentido, considerando as caracteristicas da economia solidaria 

presente nesta associacao, apesar das dificuldades encontradas, a logica do 

desenvolvimento sustentavel como fonte de geragao ou complementagao de 

fonte de renda funciona para estas pessoas, concedendo-lhes melhores 

condigoes de vida. 
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APENDICES 
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APENDICE 1 - Questionario socioeconomic© aplicado aos membros da 

Associacao dos Moradores e Usuarios de Aguas da Bacia 

do Acude de Sume, no municipio de Sume - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

INCUBADORA UNIVERSITARIA DE EMPREENDIMENTOS 
ECONOMICOS SOLIDARIOS - IUEES/UFCG 

CURSO DE ESPECIALIZAQAO EM EDUCAQAO DE JOVENS E ADULTOS COM 

ENFASE EM ECONOMIA SOLIDARIA NO SEMIARIDO PARAIBANO 

Perfil Socioeconomico e Cultural 

1.IDENTIFICACAO 

1.1 Nome: 
1.2 Enderego: 
Bairro: 
Telefone(s): 

1.3Sexo: ( ) masculino 

1.4 Data de Nascimento: 

1.5 Naturalidade: 

N° 
Cidade: 

( ) feminino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  

1.6 Cor ou etnia: 
( ) branca ( ) preta ( ) parda ( ) amarela ( ) indigena 

1.7 Estado Civil 
( ) solteiro(a) ( ) casado(a) ( ) vive maritalmente ( ) divorciado(a) ( ) viuvo(a) 
( )separado ( )outro 

1.8 Que documentos voce possui? 

( ) Certidao de Nascimento ( ) Certidao de Casamento ( ) RG ( ) CPF 
( ) Carteira de Trabalho ( ) PIS/PASEP ( ) Reservista ( ) Titulo de Eleitor 

2. ESCOLARIDADE/PROFISSIONALIZAQAO 

2.1 Escolaridade: 
( ) Nao estudou ( ) Assina apenas o nome ( ) Fundamental Incompleto 
( ) Fundamental Completo ( ) Medio Incompleto ( ) Medio Completo 
( )Superior Incompleto ( ) Superior Completo 
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2.2. Voce estuda? ( ) sim ( ) nao 

2.3 Em caso negativo, gostaria de estudar ou voltar a estudar? ( ) sim ( ) nao 
Se sim, por qual o motivo nao estuda? 

2.4 J a participou de algum curso de capacitacao? 
( ) nao ( ) sim. Qual? 

E seu(s) familiar(s)? 
( ) nao ( ) sim. Qual? 

2.5 Gostaria de participar de um/outro curso de capacitacao? 
( ) sim ( ) nao 

Em caso afirmativo, qual(is)? 
Por que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 - TRABALHO E RENDA 

3.1 Jatrabalhou? 
( ) sim ( ) nao 
Se sim, quando iniciou? 

E qual(is) o(s) tipo(s) de ocupacao ou funcao(oes) que 
desenvolveu? 

Quais as facilidades encontradas no trabalho? 

Quais as dificuldades encontradas no trabalho? 

3.2 Desenvolve algum tipo de atividade/trabalho atualmente? 
( ) sim ( ) nao 

Onde? Funcao: 

Com Carteira de Trabalho assinada? ( ) sim ( ) nao 

3.3 Ja contribuiu com o INSS (direta ou indiretamente)? ( ) sim ( ) nao 
Se sim, por quanto tempo? 

3.4 Renda Individual (atual): 

3.5 Qual e a origem da renda? 
( ) aposentadoria ( ) pensao ( ) BPC ( ) auxilio doenca 
( ) bolsa familia ( ) outros 
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4. FAMILIA: 

4.1 Quantas pessoas residem com voce? 

NOME IDAD 
E 

ESCOLARIDAD 
E 

TRABALH 
A 

RENDA 
GRAU DE 

PARENTESC 
0 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

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

4.5 Alguem de sua familia recebe: 
( ) pensao/ aposentadoria/auxilio doenga ( ) BPC ( ) bolsa familia 
( ) cesta basica ( ) medicagao ( ) vale transporte ( ) nao recebe 
( ) outros 

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

4.9 Qual a renda mensal da familia? 

5. HABITAQAO 

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

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

5.3 A construcao e de: 
( )alvenaria ( ) madeira ( )taipa ( ) outro 
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5.4 Numero de Comodos: 
5.5 Possui banheiro? ( ) nao ( ) sim. Quantos? 
5.6 Estado de conservacao: ( ) bom ( ) regular ( ) pessimo 
5.7 Possui rede eletrica? ( ) sim ( ) nao 
5.8 Possui agua encanada? ( ) sim ( ) nao 
5.9 Tipo de esgoto: 
( ) saneamento ( ) fossa ( ) a ceu aberto ( ) outro 
5.10Coleta de lixo? 
( ) coleta publica ( ) queima ( ) enterra ( ) a ceu aberto ( ) outro_ 

6. SAUDE 

6.1. Voce tern algum problema cronico de saude? 
( ) cardiaco ( ) diabetes ( ) reumatismo 
( ) respiratorio ( ) HIV ( ) dependencia quimica 
( ) outros 

( ) pressao alta 
( ) nao tern zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 ATIVIDADES SOCIAIS: 

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

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

c > 

h-
O 

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CO 

CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I 

Perfil do Empreendimento 

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

2. O que motivou a criagao do empreendimento? 

( ) Uma alternativa ao desemprego 

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

3. Quantidade media de participates? 

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

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

( ) Homens 
( ) Mulheres 

5. Qual e a atividade coletiva realizada pelo empreendimento? 

( ) Producao 
( ) Comercializacao 
( ) Uso de infraestrutura (predios, armazens, sedes, lojas) 
( ) Uso de equipamentos (maquinas, ferramentas) 
( ) Aquisigao (compra ou coleta) de materia prima e insumos 
( ) Poupanca ou credito 
( ) Prestacao do servi?o ou trabalho 
( ) Obtencao de clientes ou servicos para os(as) socios(as) 
( ) Troca de produtos ou servigos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipificacao e Dimensionamento da Atividade Economica 

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

) Atividade de servicos relacionados com a agricultura 
) Cultivo de cereais para graos 
) Cultivo de outros produtos de lavoura temporaria 
) Outras atividades de concessao de credito 
) Fabricacao de artefatos texteis a partir de tecidos - exceto vestuario 
) Sociedade de credito, financiamento e investimento 
) Criacao de bovinos 

) Fabricacao de outros artefatos texteis, incluindo tecelagem 
) Comercio atacadista de leite e produtos do leite 
) Criacao de outros animais 
) Reciclagem de sucata nao metalicas 

) Fabricacao de artigos de tecidos de uso domestico, incluindo tecelagem 
) Criagao de aves 
) Pesca e servicos relacionados 
) Cultivo de hortalicas, legumes e outros produtos da horticultura 
) Cultivo de frutas citricas 
) Confeccoes de pecas do vestuario - exceto roupas intimas, blusas, camisas e se-

melhantes 
) Fabricacao de artefatos diversos de madeira, palha, cortica e material trancado -

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

( ) Alimentos 

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

8. Qual ofaturamento medio mensal do empreendimento? 

9. Quais os destinos dos produtos ou servicos? 

( ) Sao vendidos 

( ) Parte e vendida ou trocada e parte e destinada ao autoconsumo de socios (as) 
( ) Os produtos e servicos sao exclusivamente destinados ao autoconsumo de so 

cios(as) 
( ) Sao trocados 

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

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

11. Qual a maneira mais utilizada para se fazer a divulgacao dos produtos ou servi-
cos? 

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

Investimentos. Acesso a Creditos e Apoios 

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

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



13. E necessaria a utilizacao de creditos ou financiamento? 

( )Sim 
( )Nao 

14. Qual o destino dos financiamentos ou creditos? 

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

15. Algum tipo de dificuldade para obtengao de creditos? 

( ) Houve dificuldade 
( ) Nao houve dificuldade 

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

( ) Falta de apoio para elaborar projeto 

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

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

( )Sim 
( )Nao 

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

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

19. Quais entidades forneceram ou fomecem apoio ao empreendimento? 

( ) Orgaos governamentais 

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

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

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

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

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

socios(as) 
( ) Nao existe 

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

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

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

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

23. Qual o destino das sobras? 

( ) Fundo de investimento 
( ) Fundo de reserva 
( ) Distribuicao entre socios(as) 
( ) Fundo de solidariedade 
( ) Integralizagao de capital 
( ) Fundo de assistencia tecnica e educacional 
( ) Outras 
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Situacao de Trabalho no Empreendimento 

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

( ) Remuneracao por produto ou produtividade 
( ) Nao esta conseguindo remunerar 
( ) Nao ha remuneragao (autoconsumo ou voluntario) 
( ) Remuneracao fixa 
( ) Remuneracao por horas trabalhadas 
( ) Outros 

25. Qual o valor medio da remuneracao que o empreendimento consegue pagar aos 
seus socios(as) que trabalham? 

( ) Ate % salario minimo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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

( ) Nao existem 
( ) Qualificacao social e profissional 
( ) Descanso semanal remunerado 
( ) Equipamento de seguranca 
( ) Gratificacao natalina 
( ) Ferias remunerada 
( ) Comiss§o de preveng§o de acidente no trabalho 
( ) Outros 

Dimensao Sociopolitica e Ambiental 

27. Os trabalhadores(as) nao socios(as) tern alguma participagao em movimentos so-
ciais e populares? 

( )Sim 
( )Nao 

28. Qual a acao social e politica que o empreendimento exerce participacio? 

( ) Comunitario 

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

29. Qual a area de atuacao do empreendimento em acoes sociais ou comunitarias 
como? 

) Educacao 
) Saude 
) Trabalho 
) Meio ambiente 
) Moradia 
) Alimentacao/ doacoes/ instituicoes/ assistencia social 
) Reduc^o da violencia 
) Lazer/esporte/ cultura/ religiao 
) Nenhuma 
) Outras 

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

( )Sim 
( )Nao 

31. Qual o tipo de iniciativa do empreendimento voltado a qualidade de vida do con-
sumidor? 

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

Observagoes: 

Assinatura do Entrevistado 

de de 2013. 
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APENDICE 2 - Termo de livre consentimento apresentado aos entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) participante: 

Sou estudante do curso de Pos-Graduacao em Educacao de Jovens e 

Adultos com Enfase em Economia Solidaria no Semiarido Paraibano da 

Universidade Federal de Campina Grande. Estou realizando uma pesquisa sob 

supervisao do(a) professor(a) 

, cujo objetivo e 

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

absoluta liberdade de faze-lo. 

Na publicacao dos resultados desta pesquisa, sua identidade sera 

mantida no mais rigoroso sigilo. Serao omitidas todas as informacoes que 

permitam identifica-lo (a). 

Mesmo nao tendo beneficios diretos em participar, indiretamente voce 

estara contribuindo para a compreensao do fenomeno estudado e para a 

producao de conhecimento cientifico. 

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

pesquisador(es). 

Atenciosamente 

Nome e assinatura do(a) estudante Local e data 

Matricula: 

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

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma 

copia deste termo de consentimento. 

Nome e assinatura do participante Local e data 
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APENDICE 3 - Fotografias das atividades desenvolvidas pela Associacao dos 

Moradores e Usuarios de Aguas da Bacia do Agude de Sume 

(AMUABAS), no municipio de Sume - PB. 

Figura 9 - Hortas organicas dos associados da AMUABAS. 

FONTE: Autoria propria. 
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Figura 10 - Reuniao dos associados da AMUABAS, em Sume - PB. 

FONTE: Autoria propria. 

FONTE: Autoria propria. 


