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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A apicultura e um dos setores que mais crescem na Paraiba, devido, entre outros fatores, a sua 

pequena vulnerabilidade a estiagens prolongadas, quando comparadas a outras atividades 

agricolas. O mel, que e usado como alimento pelo homem desde a pre-historia, por varios 

seculos foi retirado dos enxames de forma extrativista e predatoria. Entretanto, com o tempo, 

o homem foi aprendendo a proteger seus enxames e maneja-los de forma que houvesse maior 

producao de mel sem causar prejuizo para as abelhas. Sendo assim, o objetivo geral deste 

trabalho e analisar a Associacao dos Apicultores de Sume - Paraiba quanto a sua viabilidade 

economica e social, enfatizando os principios da economia solidaria e praticas de educacao 

entre os j ovens e adultos associados. Sua metodologia e de carater descritivo-exploratorio, 

com natureza qualitativa, e um estudo de casocom a aplicacao de questionarios entre os 

associados e anotacoes no diario de campo do pesquisador. Hoje, alem do mel, e possivel 

explorar, com a criacao racional das abelhas, produtos como: polen apicola, geleia real, 

rainhas, polinizacao, apitoxina, cera, entre outros produtos. Grande parte da regiao semiarida 

tern uma floracao rica para a polinizacao das abelhas, como o silvestre, o jua, e o marmeleiro, 

o que contribui para a producao de mel de alto grau de pureza, garantindo uma boa aceita?ao 

no mercado consumidor. Com isso, verifica-se que esta associacao e viavel social e 

economicamente, porem a associacao ainda necessita superar alguns obstaculos como: a falta 

de programas para desenvolvimento da apicultura, assistencia tecnica adequada e 

comercializacao da produ9ao no mercado externo, e so assim alcan9ara melhor qualidade de 

vida para os seus associados. 

Palavras-chaves: Apicultura. Educa9ao de Jovens e Adultos. Economia Solidaria. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Beekeeping is one of the fastest growing sectors in Paraiba, due, among other factors, their 

vulnerability to short dry periods, when compared to other agricultural activities. Honey, that 

is used as food by humans since prehistoric times, for several centuries was removed the 

swarms so extractive and predatory. However, with time , the man was learning to protect 

their swarms and manage them so that there was greater honey production without harming 

the bees . Thus, the aim of this study is to analyze the Beekeepers Association Sume - Paraiba 

as their economic and social viability, emphasizing the principles of solidarity economy 

practices and education among youth and adults associated. Its methodology is a descriptive -

exploratory, qualitative, and a case study with questionnaires among associates and journal 

entries researcher's field. Today, in addition to honey, you can explore by creating rational 

bees products such as bee pollen, royal jelly, queens, pollination, bee venom, wax, and other 

products. Much of the semiarid region has a rich flowering of bees for pollination, such as 

rape, the jua, and quince, which contributes to the production of honey of high purity, 

ensuring a good acceptance in the consumer market. Thus, it appears that this association is 

socially and economically feasible, but the association still needs to overcome some obstacles 

such as the lack of programs for development of beekeeping, appropriate technical assistance 

and marketing of domestic output , and only then wil l better achieve quality of life for its 

members . 

Keywords: Beekeeping. Youth and Adults.Solidarity Economy. 
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O mel, que e usado como alimento pelo homem desde a pre-historia, por varios 

seculos foi retirado dos enxames de forma extrativista e predatoria, muitas vezes causando 

danos ao meio ambiente, matando as abelhas. Entretanto, com o tempo, o homem foi 

aprendendo a proteger seus enxames, instala-los em colmeias racionais e maneja-los de forma 

que houvesse maior producao de mel sem causar prejuizo para as abelhas. 

Essa atividade atravessou o tempo, ganhou o mundo e se tornou uma importante fonte de 

renda para varias familias. Hoje, alem do mel, e possivel explorar, com a criacao racional das 

abelhas, produtos como: polen apicola, geleia real, abelhas rainhas, polinizacao, apitoxina e 

cera. Existem ainda casos de produtores que comercializam enxames e crias. 

O Brasil e, atualmente, o 6° maior produtor de mel (ficando atras somente da China, 

Estados Unidos, Argentina, Mexico e Canada), entretanto, ainda existe um grande potencial 

apicola (flora e clima) nao explorado e grande possibilidade de se maximizar a producao, 

incrementando o agronegocio apicola. 

Tem-se que as abelhas sao descendentes das vespas que deixaram de se alimentar de 

pequenos insetos e aranhas para consumirem o polen das flores quando essas surgiram ha 

cerca de 135 milhoes de anos. Durante esse processo evolutivo, surgiram varias especies de 

abelhas. Hoje se conhecem mais de 20 mil especies, mas acredita-se que existam umas 40 mil 

especies ainda nao descobertas. Somente 2% das especies de abelhas sao sociais e produzem 

mel. Entre as especies produtoras de mel, as do generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apis sao as mais conhecidas e 

difundidas. 

A apicultura e um dos setores que mais crescem na Paraiba, devido, entre outros 

fatores, a sua pequena vulnerabilidade a estiagens prolongadas, quando comparada a outras 

atividades agricolas. Em anos com precipitacao pluviometrica normal, calcula-se existir em 

atividade aproximadamente 20 (vinte) mil colmeias, produzindo 400 toneladas de mel 

anualmente. Ha 1.327 apicultores, dos quais 637 assistidos pela Empresa de Assistencia 

Tecnica e Extensao Rural da Paraiba (Emater - Paraiba), com 3.332 apiarios, sendo 1.307 

acompanhados pela extensao rural. 

Grande parte da regiao semiarida tern uma floracao rica para a polinizacao das 

abelhas, como o silvestre, o jua, e o marmeleiro, o que contribui para uma producao de mel de 

alto grau de pureza, garantindo uma boa aceitacao no mercado consumidor. 

O presente trabalho foi feito atraves de estudo de caso sobre a Associacao de 



Apicultores do Municipio de Sume no Estado da Paraiba, estudo este realizado no periodo de 

Julho a Setembro de 2013. 

Problematica da pesquisa: Quais as dificuldades que entravam o crescimento e 

desenvolvimento da Associacao dos Apicultores do municipio de Sume na Paraiba. 

Para a realizacao deste trabalho os procedimentos metodologicos adotados foram uma 

pesquisa descritivo-exploratoria, de carater qualitativo, com estudo de caso na associacao de 

apicultores de Sume - Paraiba, com aplicacao de questionario semiestruturado; baseando-se 

ainda, na analise documental e em referencias de livros, periodicos, artigos e de pesquisa em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sites da internet sobre a tematica em questao, alem de anotacSes no diario de campo do 

pesquisador. 

A realizacao desta pesquisa se justifica pela contribuicao das discursoes teoricas 

demonstrando a importancia que tern a apicultura na agriculture familiar e pelos beneficios 

que traz para os apicultores do municipio de Sume, principalmente como uma segunda fonte 

de renda, ja que todos os apicultores tern outras fontes de renda, e tambem pela preservacao 

do meio ambiente e pelas contribuicoes para o debate academico e social. 

Segundo Paxton (1995) a apicultura e uma das atividades agropecuarias que atende 

aos tres requisitos da sustentabilidade: o economico, o social e o ecologico. Sendo assim, 

fornece renda para o apicultor, ocupa mao-de-obra familiar ou contratada e contribui para a 

preservacao da flora nativa, pois e dela que sao extraidos o nectar e o polen, componentes 

essenciais para a vida das colmeias. 

Como pode-se perceber, a apicultura e uma atividade secundaria que gera renda e 

contribui para o equilibrio do meio ambiente, trazendo beneficios para todos, onde os 

apicultores a utilizam como um complemento de renda, ja que os mesmos tern outros 

trabalhos como atividade principal. 

O objetivo geral deste trabalho e analisar a viabilidade economica e social da 

Associacao de Apicultores do Municipio de Sume - Paraiba, enfatizando os principios da 

economia solidaria. Quanto aos objetivos especificos, tem-se: demonstrar as praticas 

solidarias, relatar a trajetoria da associacao desde sua fundacao ate os dias atuais, identificar 

praticas de educacao dentro da associacao e diagnosticar os principals problemas e entraves 

na comercializacao do mel in natura pela associa?ao em estudo. 

Este trabalho esta estruturado da seguinte forma: introducao, revisao da literature, 

metodologia, atividades desenvolvidas e conclusoes. 
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2. REVISAO DA L I T E R A T I RA 

Para que se tenha uma melhor compreensao dos tres eixos tematicos Apicultura, 

Educacao de Jovens e Adultos e Economia Solidaria abordados aqui neste trabalho, faz-se 

necessario um estudo mais aprofundado na literature especifica. 

2.1HISTORIA E EVOLUgAO DA APICULTURA 

A apicultura e o ramo da agriculture que estuda as abelhas produtoras de mel e as 

tecnicas para explora-las convenientemente em beneficio ao homem (Parker, 1995). 

2.1.1ApicuItura 

Na evolucao da vida, as abelhas surgiram ha cerca de cem milhoes de anos junto com 

o desenvolvimento das flores. Desde entao, esses dois grupos biologicos mantem intensa 

relacao de dependencia reciproca (simbiose): a abelha encontra nas flores o nectar e o polen 

indispensaveis a sua sobrevivencia; por sua vez, uma parte do polen adere ao seu corpo e e 

transportada para longe, onde ira fecundar outre flor (SANTOS, 2002). 

Estima-se que existam mais de quatro mil generos e cerca de 25 a 30 mil especies 

distribuidas nas diferentes regioes do mundo (MICHENER, 2000). Cerca de 85% das especies 

de abelhas descritas sao solitarias, sendo que muitas dessas especies pertencem a familia 

Apidae (BATRA, 1984; ROIG-ALSINA; MICHENER, 1993). Representantes desta familia 

podem voar longas distancias nas matas tropicais em busca de especies vegetais preferenciais, 

promovendo a polinizacao cruzada (FRANKIE et al. 1983; ROUBIK, 1993). 

No inicio, o homem promovia uma verdadeira "cacada ao mel", tendo que procurer e 

localizar os enxames, que muitas vezes se encontravam em locais de dificil acesso e de grande 

risco para os coletores. Naquela epoca, o alimento ingerido era uma mistura de mel, polen, 

crias e cera, pois o homem ainda nao sabia como separar os produtos do favo. Os enxames, 

muitas vezes morriam ou fugiam, obrigando o homem a procurer novos ninhos cada vez que 

necessitasse retirar o mel para consumo (EMBRAPA, 2003). 

As abelhas africanas foram introduzidas no Brasil em 1956, com o intuito de 

seexecutar um programa de melhoramento genetico que fosse capaz de aumentar a 

producao de mel do pais, associada a uma baixa agressividade. Entretanto, devidoa 

problemas na manipulacao ocorreu a enxameacao de algumas familias, o que levou ao 
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inicio de um processo de cruzamentos naturais com abelhas de origem europeia que 

haviam sido trazidas pelos imigrantes entre 1840-1850, propiciando a formacao de um 

hibrido, a abelha africanizada (SOARES, 2004). 

Ainda de acordo com Soares (2004) essaabelha africanizada, embora muito 

produtiva, causou forte impacto no inicio de sua dispersao, devido ao elevado grau de 

agressividade que ela apresentava e as proprias deficiencias dos apicultores e da 

populacao em geral de que nao sabiam como trabalhar e conviver com ela. Houveabandono 

da atividade apicola, morte de pessoas, animais e a producao de mel, que ja era baixa, 

assim praticamente zeraram. 

Entretanto, como passar do tempo, os apicultores se conscientizaram que essa 

abelha poderia ser controlada e explorada com exito, se houvesse uma adequacao e uma 

total reformulacao de tecnicas e conceitos validos para as abelhas europeias, mas que eram 

desastrosos para a abelha africanizada. Baseando-seem suas proprias experiencias e nas 

informacSes geradas pelos centres de pesquisas, os apicultores brasileiros conseguiram 

assimilar as novas tecnicas e passaram novamente a acreditar que seria possivel uma 

apicultura eficiente com abelhas africanizadas (NETO, 2006). 

Segundo historiadores, o uso das colmeias silvestres se deu dez mil anos antes de 

Cristo, quando se comecou a controlar as abelhas. Na pre-historia, o alimento ingerido era 

uma mistura de mel, polen e cera, pois nao se sabia separar suas substantias, sendo escasso e 

dificil encontrar um enxame. Somente em 400 a.C. e que comecaram a se armazenar mel em 

potes, sendo os egipcios os primeiros na criacao destas abelhas. Algumas civilizacoes antigas 

as consideravam sagradas e em alguns paises simbolo de riqueza, aparecendo em brasoes, 

moedas, coroas (FERNANDES, 2009). 

As abelhas na epoca das civilizacoes antigas tinham muita importancia devido as 

varias lendas e cultos a respeito desses insetos, por isso eram simbolos de poder para Reis, 

Rainhas, Papas, Cardeais, Duques, Condes e Principes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Classificacao e Morfologia Externa das Abelhas 

As abelhas sao animais pertencentes ao Reino Animalia, Filo Arthropoda, Classe 

Insecta, Ordem Hymenoptera, Superfamilia Apoidea dividida em tres Familias: Apidae, 

Anthophoridae e Megachilidae, sendo as abelhas produtoras de mel pertencentes a Familia 

Apidae ( GALLO et al.,2002). 

O corpo da abelha e dividido em cabeca, torax e abdome com um esqueleto externo 
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chamado exoesqueleto, constituido de quitina, o qual lhe fornece protecao para os orgaos 

internos e sustentacao para os musculos, alem de proteger o inseto contra a perda de agua; 

possuem aparelho bucal do tipo lambedor com mandibulas adaptadas para moldar cera e 

cortar vegetais, e um labio inferior alongado; antenas geniculadas e na tibia posterior ha uma 

concavidade chamada corbicula que tern como funcao o transporte do polen, nas mamangavas 

ha muitos pelos formando a escopa, onde os graos de polen ficam aderidos (EMBRAPA, 

2003; GALLO et al., 2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3 Colonia 

Colonia e relacao ecologica harmonica intraespecifica, em que um grupo de 

organismos da mesma especieforma uma entidade diferente dos organismos individuals e 

todos leva vantagem. 

As abelhas meliferas organizam-se em tres castas principals: as operarias, que 

providenciam a alimentacao, a rainha que poe ovos e o zangao que se acasala com a rainha. 

Uma colonia de tamanho medio compreende uma rainha e cerca de cem zangoes e sessenta 

mil operarias (SANTOS, 2002). 

A rainha coloca cerca de 1000 (mil) ovos por dia durante aproximadamente um ano. 

Antes da postura, a rainha efetua o voo de acasalamento, sendo fecundada por um numero 

variavel de zangoes, podendo chegar a 17. A capacidade de postura da rainha e variavel, 

quanto mais nova, maior o numero de ovos depositados; em razao disso, e aconselhavel 

substituir a rainha de uma colmeia anualmente (GALLO et al., 2002). 

As operarias podem chegar a 50000 dentro de uma colonia, onde transportam nectar e 

agua no papo e entregam depois o conteudo desta a outra abelha da colmeia. Depois de passar 

de uma abelha para outra, o nectar acaba por ser introduzido num alveolo do favo; durante 

esta operacao, a agua do nectar evapora-se e sao acrescentadas enzimas que transformam os 

acucares compostos em acucares simples e facilmente assimilaveis (glicose e frutose); quando 

o mel esta maduro, a celula e selada com uma tampa (mel operculado) (SEGEREN, 2004). 

Sao individuos do sexo feminino, mas possuem orgao reprodutor atrofiado e transformado em 

ferrao, que e seu orgao de defesa (GALLO et al., 2002). 

Os zangoes sao os machos da colonia e tern como funcao a fecundacao da rainha, 

morrem logo apos a copula, pois seu orgao genital fica preso ao orgao genital da femea; e 

quando ocorre escassez de alimento os zangoes deixam de ser alimentados pelas operarias e 

sao expulsos do ninho (GALLO et al., 2002; SEREGEN, 2004). 
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A unica funcao dos zangoes e a fecundacao das rainhas virgens. O zangao e o linico 

macho da colmeia, nao possui ferrao e, nasce de ovos nao fecundados depositados pela 

rainha.Por nao possuir orgaos de trabalho, o zangao nao faz outra coisa a nao ser voar a 

procura de uma rainha virgem para fecunda-la. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.4 Produtos da Apicultura 

2.1.4.1Mel 

O mel pode ser definido como alimento elaborado pelas abelhas meliferas a partir de 

nectar e/ou secrecoes de partes vivas das plantas. Esse material e coletado, transformado e 

combinado com secrecSes proprias das abelhas, para ser posteriormente armazenado nos 

alveolos dos favos e consumido por elas como alimento (LOPES; CAMARGO; VILELA, 

2001). Alem de desempenhar essa funcao natural, o mel e utilizado como adocante pelo 

homem desde a antiguidade. E rico em componentes nutritivos e terapeuticos, possuindo dois 

acucares (glicose e frutose), alem de importantes sais minerals que sao absorvidos no sangue 

sem que seja necessaria a digestao, fornecendo energia rapidamente. 

O mel pode ser classificado segundo o procedimento de sua obtencao: mel do favo em 

mel escorrido (obtido por escorrimento dos favos desoperculados sem larvas); mel prensado 

(obtido por prensagem dos favos, sem larvas) e mel centrifugado (obtido por centrifugacao 

dos favos desoperculados, sem larvas). Esse ultimo e o utilizado na apicultura racional. Outro 

ponto importante para a caracterizacao do mel e sua apresentacao e processamento. Com base 

nesses parametros, o mel pode ser classificado (Documentos do Escritorio Tecnico de Estudos 

Economico do Nordeste - Etene N° 12,2006) em: 

a) Mel estado liquido, cristalizado ou parcialmente cristalizado; 

b) Mel em favos ou mel em seccoes: e o mel armazenado pelas abelhas em celulas 

operculadas de favos novos, construidos por elas mesmas, que nao contenha larvas e 

comercializado em favos inteiros ou em seccoes de tais favos; 

c) Mel com pedacos de favo: mel que contem um ou mais pedacos de favo com mel, isentos 

de larvas; 

d) Mel cristalizado ou granulado: e o mel que sofreu um processo natural de solidificacao, 

como consequencia da cristalizacao dos acucares; 

e) Mel cremoso: mel que tern uma estrutura cristalina fina e que pode ter sido submetido a 

um processo fisico, que lhe confira essa estrutura e que o torne facil de untar; e 
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f) Mel filtrado: mel que foi submetido a um processo de filtracao, sem alterar o seu valor 

nutritivo. 

O sabor, a cor e o aroma variam de acordo com sua origem botanica, clima, solo, 

umidade e altitude, sendo que ate mesmo a manipulacao pelo apicultor pode alterar as 

caracteristicas finais. Para que o nome da planta apicola possa ser citado no rotulo, e 

necessario que tenha no minimo 80% de dominancia e seja colhido igualmente de uma regiao 

com predominancia floral na area de visitacao das abelhas do apiario (WIESE, 2000). 0 que 

ocorre normalmente no Nordeste, e que o mel assume o carater silvestre devido a grande 

variacao e fontes de nectar e a ocasional mistura de meis nos entrepostos. 

2.1.4.2 Cera 

A cera e utilizada pelas abelhas para construcao dos favos e fechamento dos alveolos • 

(operculos), sendo produzida por glandulas especiais (ceriparas), situadas no abdome das £-j 

abelhas operarias (LOPES; CAMARGO; VILELA, 2001). O uso da cera de abelha pelo £5 

homem se confunde com a historia da civilizacao humana. Desde a pre-historia, povos ^ 

primitivos a utilizavam na mumificacao de cadaveres, sendo ainda usada para fabricar frutas 

de cera que era impossivel de serem diferenciadas das originais (WIESE, 1995; CRIAR E JLJ 

PLANTAR, 2004). 

Para usos nao-apicolas, a cera pode ser utilizada na fabricacao de velas e esculturas, 

que vao desde flores e frutas artificials a replicas de pessoas expostas em museus. Ela entra na 

composicao de pomadas, unguentos, emplastos e diversos medicamentos. E muito rica em 

vitamina A, e por isso, e bastante procurada pela indiistria de cosmeticos. Por ser 

impermeavel, pode ser utilizada como isolante em materials eletricos. Serve tambem como 

revestimento, ajuda a prevenir a corrosao de produtos metalurgicos e pode ser utilizada para 

polir moveis e objetos (CRIAR E PLANTAR, 2004). 

Como a cera possui oxidacao lenta, dura por muito tempo, desde que nao seja atacada 

por tracas da cera ou exposta a altas temperaturas.A cera de abelha e um produto de 

consistencia plastica, de cor amarelada, muito fusivel, obtida atraves da coleta controlada dos 

favos de mel em apiarios e/ou na natureza. Sua coloracao varia conforme o tipo de abelha e a 

vegeta?ao ao redor da colmeia, desde tonalidades de amarelo alaranjado, castanho esverdeado 

ate cinza. 
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2.1.4.3 Polen 

Biologicamente, o polen e o elemento floral masculino utilizado para a polinizacao das 

mais variadas especies vegetais. E coletado pelas abelhas e transportado para a colmeia, onde 

e armazenado nos alveolos para posterior utilizacao no prepare de alimento para larvas jovens 

(WIESE, 1995). E rico em proteinas, lipidios, minerais e vitaminas, dai sua utilizacao na 

alimentacao, principalmente das fases larvais (LOPES; CAMARGO; VILELA, 2001). Para 

consumo humano e recomendado para pessoas que tern problemas com visao deficiente, 

envelhecimento cerebral, anemia, aparelho digestivo, cardiovascular e urinario, hormonios 

sexuais e prostatismo. Tambem regula a flora intestinal, regenera a hemoglobina e os globulos 

vermelhos e, por conseguinte, contribui para a melhor oxigenacao do sangue e dos tecidos. 

O polen e considerado como k'Pao das abelhas", por ser utilizado por elas como 

alimento proteico desde o periodo larval ate o final. 

O mercado brasileiro ainda e deficiente na oferta de polen, dada a falta de divulgacao 

de informacoes sobre o sistema de producao e de reconhecimento de demandas que 

justifiquem tal iniciativa. Dessa forma, ha dificuldades de exportacao em larga escala de polen 

no momento, devido a pequena producao registrada(WIESE, 1995). 

2.1.4.4Pr6polis 

A propolis e uma substantia resinosa, adesiva, balsamica, elaborada pelas abelhas a 

partir da coleta de produtos existentes em botoes florais, gemas e em cortes da casca dos 

vegetais. Na colmeia a propolis e utilizada como material para construcao, 

impermeabilizacao, fechamento de frestas, cobertura de invasores mortos e que nao possam 

ser retirados, entre outras formas de uso (WIESE, 1995; LOPES; CAMARGO; VILELA, 

2001). 

Ha relatos antigos de que os Incas utilizavam esta cera em infeccoes gerais e febris, 

mas sua maior aplicacao foi na guerra doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boers, na Africa do Sul, onde se utilizou a propolis 

extraida em alcool para feridas inflamadas e como cicatrizante. No curso da historia, era 

utilizada pelos sacerdotes egipcios nos rituais de mumificacao, sendo mais tarde nomeada 

pelos gregos de propolis, que significa: pro (em prol ou a favor de) e polis (cidade ou 

povoado). A propolis e citada como medicinal desde 1700 antes de Cristo (WIESE, 1995). 

O preco da propolis no mercado interno fica entre R$ 20,00 e R$ 100,00/Kg 

2.1.4.50utros Produtos Produzidos pelas Abelhas 
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A geleia real e uma substantia produzida pelas operarias, a partir da acao das 

glandulas hipofaringeanas e mandibulares. E usada como alimento para larvas e rainha 

(LOPES; CAMARGO; VILELA, 2001). Apresenta acao biocatalizadora nos processos de 

regeneracao de celulas no corpo humano dada sua composicao e quantidades de proteinas, 

carboidratos, vitaminas, hormonios, enzimas e substantia minerals (WIESE, 1995). Sua 

producao no Brasil e incipiente, com foco em demandas da area medica. 

A apitoxina e o veneno das abelhas operarias, armazenada na base do ferrao e usada na 

defesa da colmeia. E uma substantia transparente, soluvel em agua, composta de proteinas, 

aminoacidos, lipideos e enzimas (LOPES; CAMARGO; VILELA, 2001). 

O veneno e historicamente reconhecido como tendo propriedades antiartriticas 

potentes. Estudos cientificos revelam ser um eficiente medicamento para a saude humana, 

recomendado para doencas como artrite, reumatismo, tendinite, bursite, nevrite, afeccoes 

cutaneas, doencas oftalmologicas e tratamento de esclerose multipla. Medicos tem usado o 

produto em pacientes, sem quaisquer complicacoes serias, efeitos colaterais ou morte 

(WIESE, 1995). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao (LDB, 9.394), secao V artigo 37: A 

educacao de Jovens e Adultos e destinada aqueles que nao tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e medio na idade propria. A idade minima para cursos a nivel 

fundamental e de 15 anos e a nivel medio 18 anos. Identificamos que em sua grande maioria 

estes alunos tiveram passagens anteriores a escolas, porem foram fracassadas e/ou acidentadas 

por demandas socio-cultural dos mesmos; evadiram por necessidade de trabalho, questoes de 

exclusao por raca, genero, questoes geracionais, dentre outras. 

A Educacao de Jovens e Adultos e uma modalidade de ensino cujo objetivo e permitir 

que pessoas adultas, que nSo tiveram a oportunidade de frequentar a escola na idade 

conventional, possam retomar seus estudos e recuperar o tempo perdido. 

Sobressai-se nestas experiencias pedagogicas a importancia do resgate das memorias e 

trajetorias dos alunos, pois como afirmam Di Pierro, Joia e Ribeiro (2000, p. 1), "a educacao 

de jovens e adultos e um campo de praticas e reflexao que inevitavelmente transborda os 

limites da escolarizacao em sentido estrito". Ter um espa?o que valoriza a caminhada do 

individuo significa muito para o processo de aprendizagem, alem de possibilitar ao aluno 
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compreender-se como sujeito de sua propria historia. Poder dizer quern se e e dividir o que se 

sabe traz novo significado ao trabalho desenvolvido em sala de aula, e um interesse maior em 

aprender os chamados conhecimentos formais. 

A Educacao de Jovens e Adultos que, a partir da Lei 9.394/96, se regulariza e supera o 

antigo ensino supletivo de proposicao de um curriculo escolar aligeirado e homogeneo, 

configurando-se sob a otica de um projeto educacional mais amplo (MOLL, 2004), alem de 

inovador, porque passa a se constituir como modalidade especifica de Educacao Basica que 

atende aqueles que tiveram negada a experiencia educacional na infancia ou adolescencia 

pelos mais diversos fatores. As praticas pedagogicas desenvolvidas na EJA(Como a exposicao 

das disciplinas do nucleo comum, e os conteudos interdisciplinares), em sua maioria, tambem 

sofrem modificacao e passam a poder envolver ainda mais a experiencia do educando como 

ponto de partida para o desenvolvimento do ensino formalizado. 

Como comenta Freire (2006, p. 15), "o conceito de Educacao de Adultos vai 

semovendo na direcao da Educacao Popular na medida em que a realidade comeca a fazer 

algumas exigencias a sensibilidade e a competencia cientifica dos educadores e das 

educadoras". Percebe-se que os conteudos das disciplinas trabalhadas com a populac&o 

atendida na EJA precisam ter relacao com seu cotidiano, pois o processo educativo 

desenvolve-se entre sujeitos com diferentes trajetorias, historias e experiencias de vida. Logo, 

"a pratica educativa, reconhecendo-se como pratica politica, se recusa a deixar-se 

aprisionar na estreiteza burocratica de procedimentos escolarizantes. Lidando com o 

processo de conhecer, a pratica educativa e tao interessada em possibilitar o ensino 

de conteudos as pessoas quanto em sua conscientizacao" (FREIRE, 2006, p. 16). 

Partindo dessa compreensao, muitas escolas de jovens e adultos intensificam um 

planejamento voltado as experiencias de vida dos estudantes, apostando em uma educacao 

solidaria, coletiva e transformadora, que respeite os tempos de aprendizagem de cada aluno. 

Estas acoes sinalizam um avanco no que diz respeito ao reconhecimento da educacao 

como meio de transformacao pessoal e social e de entender o educando como alguem que esta 

em constante busca de aprendizados e trocas de novas experiencias. 

A educacao de jovens e adultos reitera essa necessidade de partir do conhecimento 

queseu aluno traz da vida, pois ele possui uma caminhada, uma experiencia que nao pode ser 

renegada pela escola, mas a partir dela, discutida. Como comenta Moll (2004), 

"[...] a educacao popular [...] ganha corpo num debate que dessacraliza os 

saberesditos academicos, buscando ressignifica-los a luz dos saberes da vida 
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cotidiana, Saberes de homens e mulheres que, a margemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dos saberes formais. 

organizam e vivem a vida ensinando os seus filhos e netos. cnfrentando as 

adversidades, produzindo culturas e afirmando identidades carregadas de tradicao e 

criacao" (MOLL, 2004, p. 6). 

O pensamento de Paulo Freire se construiu numa pratica baseada num novo 

entendimento da relacao entre a problematica educacional e a problematica social; se antes 

este era visto como uma causa da pobreza e da marginalizacao, o analfabetismo passava a ser 

interpretado agora como um efeito da situacao de pobreza gerada por uma estrutura social nao 

igualitaria. 

Fez-se necessario, portanto, que o processo educativo interferisse na estrutura social 

que produzia o analfabetismo, por isso, a alfabetizacao e a educacao de base de adultos 

deveria partir sempre de um exame critico da realidade existential dos educandos, da 

identificacao de origens dos seus problemas e das possibilidades de supera-los. 

Pouco se alfabetizou apos a implantacSo do regime militar. A educacao de adultos foi 

levada a uma estagnacao politica e pedagogica vazia e superficial. . Em 1968, ha a criacao do 

MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetizacao) que inicialmente tinha a missao de 

coordenar as atividades de alfabetizacao de adultos em curso, a rigor restritas a Cruzada ABC, 

e as experiencias de alfabetizacao funcional, tuteladas pela UNESCO. Ao final dos anos 1970, 

quando a rigor deveria ter cumprido sua missao e suas metas de "erradicacao do 

analfabetismo", tentou implantar o Mobral Infanto-Juvenil. Esta proposta desencadeou 

violentas criticas, pois estava exercendo o papel de Ministerio da Educacao. O MOBRAL 

trabalhou com grandes numeros, mas avaliacao mais seria feita sobre ele, comparando os 

resultados dos censos de 1970 e 1980, mostrou que em dez anos de atuacao macica conseguiu 

reduzir nao mais de 7% da taxa de analfabetismo. 

Entretanto, com o instalar da democracia na decada de 1980, definiu-se uma nova 

concepcao de educacao de jovens e Adultos a partir da Constituicao Federal de 1988 

(SOARES, 2006, p.284). 

A Constituicao Federal foi promulgada em 1988, garantindo importantes avancos no 

campo do EJA. No artigo 208, a Educacao passa a ser direito de todos, independentes de 

idade, e nas disposicoes transitorias, sao definidas metas e recursos orcamentarios para a 

erradicacao do analfabetismo. Assim, o artigo 208 e claro: 

"O dever do Estado com a educacao sera efetivado mediante a garantia de: I -ensino 

fundamental obrigatorio e gratuito, assegurada. inclusive sua oferta gratuita para 
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todos os que a ele n3o tiveram acesso na idade pr6pria" (CONSTITUICAO 

FEDERAL, 1988). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apesar do artigo que definiu na constituicao a educacao como "direito de todos", 

chegamos a decada de 1990 com politicas publicas educacionais pouco favoraveis a este setor, 

porque os programas que foram ofertados apos 1988 estiveram longe de atender a demanda 

populacional. Somente alguns estados que sempre tiveram grupos com historia politica 

voltada para a organizacao popular se preocupavam em firmar convenios que possibilitassem 

melhores perspectivas de educacao e participacao popular. 

Com a aprovacao da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - LDBEN n° 

9394/96, promulgou-se a primeira referenda sobre a EJA no Titulo III, artigos 4° e 5°, 

trazendo um significativo ganho a educacao de adultos, institucionalizando esta modalidade 

de ensino. 

Uma luz reacendeu no fim do tunel e o Conselho Nacional de Educacao emite Parecer 

(BRASH, Parecer N° 11/00, CNE) reconhecendo a divida social e a necessidade de 

investimento pedagogico nesta modalidade de Ensino. A reorganizacao curricular e a 

ressignificacao de experiencias e etapas anteriores desafiaram tambem os estados, e Diretrizes 

Curriculares sao construidas visando a implementacao da Politica Educacional para adultos e 

jovens trabalhadores. 

Apesar das dificuldades encontradas no campo da EJA e o reconhecimento tardio do 

direito a Educacao de Jovens e Adultos no Brasil, deve-se considerar que essa trajetoria 

historica trouxe elementos importantes e avancos significativos no modo de conceber e pensar 

a EJA hoje. 

Mesmo com a reducao dos indices de analfabetismo no Brasil(-8,4% em 28 anos), a 

problematica que gira em torno da alfabetizacao ainda persiste no pais. Se analisada pelo 

ponto de vista percentual, as taxas de analfabetismo parecem ser relativamente baixas, porem 

se analisada pelo ponto de vista numerico, ainda existem milhoes de pessoas analfabetas, o 

que revela que um numero muito alto de pessoas ainda nao se apropriaram da cultura escrita. 

2.3 ECONOMIA SOLID ARIA 

A economia solidaria esta implicita na Associacao de Apicultores de Sume por essa 

entidade praticar atividades de producao, consumo e comercializacao autogerido. 

Economia solidaria e uma forma de producao, consumo e distribuicao de riqueza 

(economia) centrada na valorizacao do ser humano e nao do capital. Tem base associativista e 
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cooperativista, e e voltada para a producao, consumo e comercializacao de bens e servicos de 

modo autogerido, tendo como finalidade a reproducao ampliada da vida (MTE, 2006). 

Segundo Paul Singer (2005), a Economia Solidaria e um ato pedagogico em si mesmo, 

na medida em que propoe nova pratica social e um entendimento novo dessa pratica. A unica 

maneira de aprender a construir a Economia Solidaria e praticando-a. Mas, seus valores 

fundamentals precedem sua pratica. Nao e preciso pertencer a uma cooperativa ou 

empreendimento solidario para agir solidariamente. Esse tipo de acao e frequente no campo 

politico e no campo das lutas de classe, sobretudo do lado dos subalternos e desprivilegiados. 

Os dominados quando agem, voltam-se contra os dominadores (dominacao do capital), 

que detem o poder e a capacidade de reprimir tais tipos de acao e sancionar quern se atreve a 

tenta-los. A principal arma dos que desafiam a ordem vigente (como os grevistas, por 

exemplo) e que lhes oferece alguma perspectiva de sucesso e a uniao entre todos, ou seja, a 

solidariedade. Por isso, a solidariedade e ensinada aos fracos e subalternos pela vida que 

levam e pelas empreitadas em que se engajam. Isso vale tambem para os pobres, que so 

conseguem sobreviver gracas a pratica consistente da ajuda mutua, modalidade essencial da 

solidariedade. E a vida que ensina aos mais fracos, que sao social e economicamente 

debilitados, onde o valor, na verdade, cabe a imprescindibilidade da solidariedade (SINGER, 

2005). 

Ainda segundo Singer (2005), a Economia Solidaria pode ser pensada como um modo 

de producao ideado para superar o capitalismo. Sendo assim, para entender a logica da 

primeira e preciso examinar a do ultimo. A pedra de toque do capitalismo e a propriedade 

privada dos meios de producao, mas nao de qualquer meio de producao. Trata-se 

especificamente dos meios "sociais" de producao, ou seja, dos que so podem ser operados 

coletivamente. 

A propriedade privada de meios "individuals" de producao caracteriza a pequena 

producao de mercadorias, nao o capitalismo. Agricultores familiares, garimpeiros, artesaos, 

catadores de lixo e tantos outros trabalhadores, que possuem seus proprios meios de 

producao, nao se confundem com o capitalismo, antes, antepoem-se a ele e tendem a integrar 

a Economia Solidaria. E o que acontece quando se associam, de forma igualitaria, em geral 

para aproveitar as vantagens pecuniarias de compras e vendas em comum, sem renunciar a 

autonomia de produtores individuals ou familiares (SINGER, 2005). 

O ressurgir da Economia Solidaria traz uma reflexao em tomo dos concertos e 

concepcSes acerca do desenvolvimento economico e da dinamica economica historica sob o 

capitalismo (BACELAR,2006). 
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A crise gerada pelas mudancas estruturais que fragilizaram o modelo traditional abriu 

espaco para o surgimento e avanco de novas formas de organizacao do trabalho. 

Ainda para Singer (2005), com esta crise surgem novos espacos para manifestacao de 

novos modos de producao, e acrescenta que a combinacao entre forca de trabalho excedente e 

um conjunto de militantes sociais criticos e engajados tem provocado grandes avancos na 

economia solidaria. 

Fica claro que a pratica da Economia Solidaria exige que as pessoas que foram 

formadas no capitalismo sejam reeducadas. Essa reeducacao tem de ser coletiva, pois ela deve 

ser de todos os que efetuam em conjunto a transicao, do modo competitivo ao cooperativo de 

producao e distribuicao. Se apenas um individuo adotar comportamento cooperativo em uma 

sociedade em que predomina a competicao, ele sera esmagado economicamente e vice-versa: 

se apenas um se comportar competitivamente onde predomina a Economia Solidaria, ele sera 

visto como egoista e desleal pelos demais, que o excluirao do seu meio ( SINGER, 2005). 

Essa reeducacao coletiva representa um desafio pedagogico, pois se trata de passar a 

cada membro do grupo outra visao de como a economia de mercado pode funcionar e do 

relacionamento cooperativo entre socios, para que a Economia Solidaria de os resultados 

almejados. Essa visao nao pode ser formulada e transmitida em termos teoricos, mas apenas 

em linhas gerais e abstratas. O verdadeiro aprendizado da-se com a pratica, pois o 

comportamento economico solidario so existe quando e reciproco. Trata-se de grande 

variedade de praticas de ajuda mutua e de tomadas coletivas de decisao, cuja vivencia e 

mdispensavel para que os agentes possam aprender o que deles espera-se e o que devem 

esperar dos outros (SINGER, 2005). 

A pedagogia da Economia Solidaria requer a criacao de situacoes em que a 

reciprocidade surge espontaneamente, como o fazem os jogos cooperativos. Importa aqui 

menos o aprendizado do comportamento adequado do que o sentimento que surge da pratica 

solidaria. Tanto dando como recebendo ajuda, o que o sujeito experimenta e a afeicao pelo 

outro e este sentimento para muitos e muito bom. Tanto em competir como em cooperar, o 

sujeito sente-se feliz. So que no primeiro caso, essa felicidade so e completa se ele vence e 

demonstra sua superioridade sobre os demais. No ultimo, a felicidade e gozada toda vez que 

se coopera, independentemente do resultado (SINGER, 2005). 

A Economia Solidaria e produzida tanto por conviccao intelectual como por afeto pelo 

proximo, com o qual se coopera. A hipotese aqui e que todos tem inclinacao tanto por 

competir como por cooperar (SINGER, 2005). 
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Segundo Santos (2002), o conceito de desenvolvimento sustentavel "se comparado ao 

economicismo tradicional e ao mesmo tempo a simplificacao da Economia Ambiental 

Neoclassica, se manifesta como um novo processo consequentemente necessario para prover 

o crescimento".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  autor defende que esse desenvolvimento deve abranger cinco aspectos de 

viabilidade: social; economica; ecologica; espacial e cultural (SANTOS, 2002). 

Para Singer (2005), a Economia Solidaria apresenta-se como alternativa capaz de 

superar o capitalismo (mas que nSo necessariamente representa essa intencao) e retomar a 

questao do trabalho como pratica inerente do ser humano e nao como tarefa alienante Desse 

modo, a Economia Solidaria e uma alternativa a precarizacao do emprego ou a exclusao deste 

no quadro que se configura a partir da reestruturacao capitalista, principalmente, pelo fato da 

insercao da robotica e da computacao nos meios de producao (RTBEIRO, 2002). Ainda, "de 

um lado coloca-se como uma via para a superacao das relacoes sociais de producao 

capitalista; de outro, mantem-se presa destas relacoes pela necessidade de relacionar-se com o 

mercado, no qual vende e compra seus produtos" (RIBEIRO, 2002, p. 93). Assim, observa-se 

que a economia solidaria esta sempre comungando de ideias capitalistas, pois nao consegue 

ter total isencao do sistema capitalista. 

A Economia Solidaria e um termo que engloba diversas perspectivas que se 

aproximam em uma intencao comum: a alternativa de desenvolvimento sustentavel. 

Conforme Tiriba (1998, p. 189), muitas denominacSes sao utilizadas para representar 

diferentes experiencias economicas populares, como: "Economia popular, economia solidaria, 

economia de solidariedade e trabalho, associativa, informal, subterranea, invisivel, 

submersa[...]", mas todas refletindo iniciativas de base comunitaria, popular. Iniciativas que se 

traduzem como atividades e programas de geracao de trabalho e renda e como possibilidade 

de superar a exclusao economica e social. 

Para Tiriba (1998), a questao da criacao coletiva e individual de estrategias para se 

organizar contra as injusticas sociais nao e um fato novo. Mas o que realmente e novo e o 

contexto generalizado de perda da centralidade do trabalho assalariado nas relacSes entre o 

capital e trabalho. A Economia Solidaria nesse contexto, nao so e uma possibilidade de gerar 

emprego e renda, como tambem representa uma oportunidade de desenvolvimento de uma 

pratica pedagogica formadora de uma sociedade mais justa e solidaria. 

A economia solidaria tem em seu fundamento a busca pelo desenvolvimento humano e 

social, e para isso, utiliza-se da igualdade, solidariedade e de principios democraticos como 

formas de emancipar os seres humanos. 
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Para Schutz, Ratner e Dowbor (2008), o conceito de economia de solidariedade ou 

solidaria aparece pela primeira vez no Brasil em 1993, no livro Educacao Comunitaria e 

Economia, organizado por Gadotti e Gutierrez (1993), no qual o autor chileno Razeto (1993) 

o concebe como: 

uma formulacao teonca de nivel cientifico. elaborada a partir e para dar conta de 

conjuntos significativos de experiencias economicas que compartilham alguns tracos 

constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperacao e autogestao 

comunitaria, que definem uma racionalidade especial, diferente de outras 

racionalidades economicas (RAZETO, 1993,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LECHART, 2003). 

Neste contexto, outras formas de organizacao do trabalho vao surgindo e se firmando 

na sociedade, em sua maioria em funcao da necessidade de encontrar alternativas a geracao de 

renda. Desta maneira, se constituem as experiencias em uma ideologia e racionalizacao 

diferentes da capitalista: a economia solidaria, que e um processo pedagogico e que nasce na 

crise economica, porem nao e resposta a esta crise. 

Tem-se que o cooperativismo muitas vezes foi organizado como forma de facilitar e 

justificar a reproducao da dinamica capitalista, o que e um vies da funcional idade deste tipo 

de empreendimento que possui em seu cerne principios de igualdade e democracia. 

Existem experiencias com intencoes solidarias que podem tornar esta economia como 

auto exploradora dos trabalhadores. Sendo isto tendencia a medio e a longo prazo, onde todos 

os empreendimentos que trabalham com a coexistencia integrada e complementar de 

empreendimentos solidarios e capitalistas, podem softer da auto exploracao do trabalho. 

Quanto a determinadas caracteristicas que demonstram a falta de humanizacao da 

economia capitalista, temos: o aumento da pobreza e das desigualdades sociais 

(principalmente entre as popula tes mais vulneraveis, composta por criancas, mulheres, 

desempregados, e outras classes desfavorecidas), a exclusao social e o desemprego latente. 

Como alternativa a estas exclusoes e precariedades, surge a economia solidaria como uma 

forma possivel de gerir a economia e a sociedade, englobando as atividades da cadeia 

produtiva/comercial/financeira, ate chegar ao consumo do bem ou servico. Pois, nos tempos 

atuais nao existe nenhuma possibilidade de transformacao politica e social se nao houver uma 

transformacao da economia global. 

Existem muitas tentativas de luta contra a globalizacao neoliberal, como: consumo 

etico, financas solidarias, comercio justo de bens e servicos, producao associativa, comercio 

equitativo e solidario e dialogos interculturais. Neste contexto, a economia solidaria surge 

como um movimento global de luta entre os oprimidos para a melhoria de sua humanidade. 

Ja para Singer (2002c, p.06), "todo o processo de criacao das cooperativas populares 
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foi feito basicamente sob a influencia da filosofia de educacao de Paulo Freire". Mas, foram 

os conflitos entre as pessoas, na grande maioria dos casos, os maiores desafios a superar e, 

tambem, por isso, deles surgiram as oportunidades de crescimento pessoal e coletivo. 

Para Singer (2002c, p.24), ainda: 

a economia solidaria nasceu pouco depois do capitalismo industrial, como reacao ao 

espantoso empobrecimento dos artesaos provocado pela difusao das maquinas e da 

organizacao fabril da producao. A Gra-Bretanha foi a patria da Primeira Revolucao 

Industrial, precedida pela expulsao em massa de camponeses dos dominios 

senhoriais, que se transformaram no proletariado moderno. A exploracao do trabalho 

nas fabricas nao tinha limites legais e ameacava a reproducao biologica do 

proletariado (SINGER, 2002). 

E preciso considerar que as praticas e a sociabilidade dos empreendimentos 

economicos solidarios, ao demonstrarem a viabilidade de outras formas de vida social e 

economica, ao negarem o exclusivismo e a superioridade da logica utilitaria e do primado da 

mercadoria, adquirem uma conotacao anticapitalista mesmo quando nao se contrapSem 

diametralmente as relac5es sociais dominantes (SINGER, 2002). 

Para Santos (2002), existe a replicacao progressiva e continua dos empreendimentos 

solidarios, com a possibilidade de algum dia predominarem e em seguida dominarem 

globalmente a economia, mas que precisam ganhar mais forca em termos de visibilidade e 

engajamento dos seus associados, pois a emergencia e a consolidacao dessas iniciativas 

decorrem de um conjunto de circunstancias especificas, n3o generalizaveis a sociedade. 
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3. METODOLOGIA 

Considerando a importancia deste trabalho que nos trouxe conhecimentos das 

atividades dos apicultores do municipio de Sume na Paraiba, foi utilizado o metodo de 

pesquisa descritiva, analitica e exploratoria com abordagem qualitativa. 

Conforme (GIL, 2005. p. 21), "a pesquisa qualitativa considera que ha uma relacao 

dinamica entre o mundo real e o sujeito, isto e, um vinculo indissociavel entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito". Portanto, esta pesquisa esta baseada em questionarios 

semiestruturados, contendo 32 questoes que abrangem o perfil dos apicultores, a faixa etaria, 

o grau de instrucao, historico da associacao, conhecimentos tecnicos, praticas educativas e de 

economia solidaria, participacao de orgaos e instituicoes para obtencao do desenvolvimento 

da associacao dos apicultores. O questionario esta disponibilizado no apendice A. Estao 

anexas tambem fotografias dos apiarios, caixas, indumentarias, e das atividades dos 

apicultores, que se encontram disponibilizadas no apendice B. 

Para efetivacao deste projeto foi realizada uma pesquisa com a Associacao de 

Apicultores do municipio de Sume - Paraiba, onde ocorreua aplicacao do questionario com 

12 socios dos 33 existentes, representando uma media de 36% do total de associados. 

Por se tratar de um trabalho que visou realizar um levantamento historico sobre a 

Associacao dos Apicultores de Sume (AAS), relatando sua atuacao desde a fundacao ate os 

dias atuais, assim como avaliar a viabilidade economica e social desenvolvidas na associacao, 

foi necessario fazer um estudo de caso. 

Gil (2005), diz que estudo de caso envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Foi feita a 

utilizacao de uma pesquisa descritiva a partir de analises de documentos, leituras de livros, 

artigos academicos, monografias,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites na internet e abordagem qualitativa que teve o suporte 

do questionario; tendo ainda anotacoes no diario de campo do pesquisador. 

De acordo com Fonseca e Ribas (2008, p. 5), "quando nos decidimos a pesquisar e 

preciso chegar a um determinado lugar, previamente proposto. Para tanto, o pesquisador deve 

escolher e usar as alternativas mais adequadas ao seu trabalho". Ou seja, cabe ao pesquisador 

selecionar os assuntos mais importantes a serem pesquisados. 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVTDAS 

Os resultados apresentados a seguir sao referentes a pesquisa realizada sobre a 

associa?ao dos Apicultores de Sume, mostrando o perfil dos socios e da associacao. 

Resultados estes obtidos atraves de aplicacao de questionario com os socios e entrevista com 

o Presidente da Associacao o senhor Joao Paulo de Miranda. 

4.1 CARACTERIZACOES DA ASSOCIACAO DE APICULTORES DE SUME - PB 

A Associacao fica na cidade de Sume que esta localizado no antigo Sertao dos Cariris 

Velhos, hoje denominado Cariri Ocidental, onde predomina a vegetacao de caatinga, sendo o 

clima tipicamente semiarido, caracterizado pela baixa ocorrencia de chuvas (media de 500 

mm/ano), apresenta uma temperatura media anual em torno de 27° graus Celsius, tendo 

alcancado sua emancipacao em 1951, com altitude de 500 metros acima do nivel do mar, e 

encontra-se a 265 Km da capital da Paraiba, Joao Pessoa. A cidade e cortada pela BR-412 a 

altura do Km 108, e ainda segundo dados do IBGE (2010), possui uma area de 838,058 Km2, 

contando com uma populacao de 16.060 habitantes, com densidade de 19,18 hab./Km2 e um 

crescimento anual de 0,67% (IBGE, 2010). 

4.2 ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE SUME/PB: FUNDACAO 

Segundo informacoes do Presidente, dos apicultores pioneiros e consulta de 

documentos, a Associacao foi fundada no ano de 2002 por dois irmaos filhos de Sume, que na 

epoca trouxeram experiencias vivenciadas na cidade de Ibimirim no Estado de Pernambuco, 

os mesmos conviveram com apicultores daquela cidade, onde tambem realizaram cursos 

sobre apicultura e por algum tempo praticaram esta atividade. Ao retornar a cidade natal, 

fundaram a associacao, implantando a apicultura no municipio. 

No initio da formacao da associacao, foram cadastrados 21 socios com idade entre 25e 

65 anos, distribuida da seguinte forma: Seis socios tinham idade entre 25 e 35 anos, onze 

socios tinham idade entre 35 e 45 anos, tres socios tinham idade entre 45 e 55 anos e apenas 

um socio tinha idade superior a 55 anos. Associacao dos Apicultores Regionais do Cariri 

Ocidental Paraibano (AARCOP) foi seu primeiro nome, em que o pensamento initial seria 

unir os municipios da regiao e incentivar as familias de agricultores a praticarem esse novo 

tipo de atividade agricola com o sonho de tornar a regiao uma grande produtora de mel. Na 
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regiao nao se tinha muito conhecimento desta atividade agricola, com excecao da proprietaria 

da Fazenda Almas, que ja praticava a atividade a algum tempo. 

Os dois irmaos se encarregaram de adquirir em Pernambuco os equipamentos 

necessarios (colmeias, indumentarias e os demais equipamentos ) para o initio da atividade 

apicola, os 21 socios comecaram a comprar seus proprios equipamentos com um custo medio 

de R$ 1.500,00 ( Um mil e quinhentos reais ) para instalacao de 10 caixas, e assim de acordo 

com o poder aquisitivo de cada um foram sendo instalados os primeiros apiarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 ELEMENTOS HISTORICOS DAAAS: PROJETO, QUEDA E RECOMECO. 

Depois de formada a associacao foi feito o primeiro projeto com o objetivo de se 

construir uma casa de mel (unidade de extracao de mel e seus derivados) e aquisicao de 

equipamentos para a mesma. 

A associacao recebeu uma doacao de um terreno medindo 50m x 50m de um senhor 

que tinha varias propriedade rurais e urbanas no municipio para a construcao da casa do mel, 

com prazo de dois anos, pois caso o projeto nao fosse aprovado o terreno voltaria para o 

doador, e isto foi o que aconteceu, o projeto nao foi aprovado e a tao sonhada casa do mel foi 

instalada na cidade de Prata, municipio vizinho a Sume, onde passou a beneficiar todo o mel 

da regiao, porem tornou-se inviavel levar o mel para ser centrifugado na cidade da Prata 

devido a distancia, o que levou os apicultores a centrifugar o mel de forma precaria. Quase 

todo o mel foi centrifugado de forma inadequada, com coletas nos proprios locais dos apiarios 

e a noite sendo envasado em garrafas de plastico. 

Logo veio a necessidade de capacitacao, sendo contratado um apicultor da cidade de 

Ibimirim no Pernambuco, tendo como parceiros o Servico Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR) e a Prefeitura Municipal de Sume (PMS), que viabilizou um curso de apicultura 

durante uma semana. No curso os apicultores aprenderam as tecnicas de manejo e 

manutencao dos apiarios, curso este de excelente qualidade, realizado na Fazenda Pinhoes do 

tambem apicultor Ricardo Mayer. Terminado o curso, os apicultores se organizaram de forma 

solidaria, e no apoio uns aos outros, todos ajudaram e eram ajudados na captura dos enxames 

e instala?ao dos apiarios. Apos algum tempo comecaram a ter uma producao maior nos 

apiarios, sendo em media 1.500 Kg de mel em uma coleta nos apiarios de todos os 

apicultores,tendo como maior produtor Ricardo Mayer que realizou seis coletas de mel em 30 

colmeias com media de 6 Kg por colmeia. 
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Transcorridos alguns anos a producao de mel comecou a diminuir muito devido aos 

periodos de estiagem e problemas enfrentados dentro da associacao; com isso os apicultores 

foram ficando desestimulados, tambem nao tiveram mais apoio do gestor local e nem dos 

orgaos governamentais, o que culminou na saida de alguns socios da associacao, comalguns 

deles abandonando a atividade, inclusive os apiarios instalados no campo. Com isso, no ano 

de 2010 dos 21 socios fundadores so restaram 11. 

Em 2011 foi feita uma reformulacao na associacao e cadastraram mais 10 socios 

voltando a ter o mesmo numero de antes. Com os novos socios a associacao fez uma 

mobilizac2o pleiteando novas parcerias o que trouxe bons frutos. Neste mesmo, ano a 

producao deu uma alavancada atingindo uma quantidade de mel colhido de forma inesperada. 

Mas a producao voltou a cair em 2012 por falta de chuvas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 SITUACAO ATUAL DA AAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

A associacao conta hoje com 33 socios, mas nem todos estao exercendo a atividade da 

apicultura; entre esses socios, 12 se associaram a pouco tempo e ainda estao adquirindo os 

equipamentos necessarios para serem apicultores, outros 15 socios se dedicam atualmente 

exclusivamente as suas atividades principais, sendo elas: professores, comerciantes 

funcionarios publicos, funcionarios de banco, entre outras profissoes, mas segundo 

informacoes dos mesmos, estao se organizando para voltarem a cuidar dos seus apiarios com 

a finalidade de produzir mel e cera. Os seis socios que completam o quadro de associados 

estao em plena atividade explorando apenas o mel. 

Hoje entre os socios tem, em media, 120 colmeias com apenas 55 em producao. 

Devido a seca, as colmeias povoadas diminuiram e tiveram baixa producao. O beneficiamento 

do mel esta sendo realizado em uma sala da propriedade de um apicultor localizada no Bairro 

de Varzea Redonda, sendo utilizado para o beneficiamento do mel os equipamentos 

conseguidos em 2011 atraves de projeto da Associacao dos Apicultores de Taperoa que 

beneficiou 9 municipios da regiao incluindo a associacao de Sume. 

Atualmente, a associacao tem parceria com o Servico Nacional de Aprendizagem 

Rural (SENAR) e a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuaria da Paraiba (EMEPA), que 

esta apoiando a iniciativa dos apicultores em implantar um apiario modelo, tendo o apoio do 

Professor Denis que esta capacitando os socios, principalmente os que se associaram ha pouco 

tempo. 
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A associacao possui na atualidade um terreno em termo de comodato de 15 anos, o 

terreno fica localizado a tres quilometros de Sume na Fazenda Cachoeirinha, onde esta sendo 

desenvolvido um projeto para a instalacao de uma unidade de extracao e beneficiamento dos 

produtos apicolas. O terreno ja foi aprovado pelo Ministerio da Agricultura e o projeto esta 

sendo feito para ser encaminhado para PROJETO COOPERA - PB. 

Portanto, a apicultura pode ser mantida nos finais de semana e pode ser fixa ou 

migratoria, nao e preciso ter grandes areas de terra para a instalacao de apiarios pois boa parte 

dos socios pratica a atividade em terras emprestadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5 PERFIS DOS SOCIOS E VISAO EM RELACAO A AAS 

Os resultados dessa pesquisa foram obtidos atraves de questionarios semi estruturados 

aplicados com 12 socios com a finalidade de nos revelar o perfil dos mesmos, como tambem a 

visao que eles tem da Associacao de Apicultores do Municipio de Sume na atualidade. 

O perfil dos socios obtidos atraves da aplicacao dos questionarios mostrou que todos 

os socios sao do sexo masculino, e que a faixa etaria fica entre 25 anos e 55 anos. Os atuais 

socios estao distribuidos nas seguintes faixas etarias: sete socios tem idade entre 25 e 35 

anos,oito socios tem idade entre 35 e 45 anos e 18 socios tem idade entre 45 e 55 anos. O grau 

de instrucao apresenta uma grande diversidade; tendo seis socios com o ensino fundamental 

incompleto, oito socios com ensino fundamental completo, dois socios com o ensino medio 

incompleto, quatro socios cursando o ensino medio na Educacao de Jovens e Adultos (EJA), 

tres socios com ensino medio completo, seis socios cursando a universidade, sendo que quatro 

deles fazendo o curso de agroecologia atualmente na Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA campus Sume - PB. Completando o quadro de socios haquatro individuos 

com cursos superiores completos nas diversas areas como, por exemplo, um professor 

licenciado em Matematica, outro professor licenciado em Historia, um Veterinario e tambem 

um Agronomo. 

O questionario tambem abordou os socios quanto ao tempo que fazem parte da 

associagao e obteve as seguintes respostas: 11 socios estao na associacao desde a fundacao da 

mesma, 10 socios entraram para fazer parte da associacao em 2011, e 12 socios se associaram 

em 2013. 

Quanto as praticas de manejo nos apiarios, responderam que fazem revisao das 

colmeias e coleta do mel sempre que necessario. Em relacao a producao, houve uma queda 

significativa ultimamente, sendo coletada uma media de 100 Kg de mel por coleta de todos os 
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apicultores nos ultimos anos. Tambem foram questionados com relacao realizacao de cursos 

para os apicultores, e relataram os cursos de iniciacao a criacao de abelhas com ferrao e 

capacitacao na instalacao e manejo de apiarios. Segundo ainda respostas dos questionarios 

aplicados, a aquisicao dos enxames e feita com capturas e caixas iscas de forma coletiva, onde 

todos ajudam e sao ajudados na realizacao dessa tarefa e outras mais. Informaram tambem 

que o unico produto explorado e o mel que e centrifugado em sala especifica; e, quanto as 

praticas de economia solidaria, citaram a captura de enxames e a coleta do mel que e feita de 

forma coletiva. 

Quanto a participacao dos socios dentro da associacao, todos responderam que sempre 

participam de cursos oferecidos, como tambem das reunioes quando convocados, essas 

reunioes sao realizadas em sede provisoria em uma sala do predio da Escola de Informatica e 

Papelaria do Professor Djamilton Aquino, tambem apicultor, sendo as decisoes tomadas nas 

reunioes de forma democratica, onde todos opinam e participam efetivamente dando seus 

votos de forma aberta e clara com aceitacao da decisao da maioria. Tais reunioes sao feitas 

bimestralmente, mas a maioria dos socios esta pleiteando para que as reuni5es sejam 

realizadas mensalmente. 

Quanto a importancia da associacao na vida dos apicultores, os mesmos declararam 

que e prazerosa a atividade da apicultura, que se sentem muito bem contribuindo com o meio 

ambiente, e que e uma licao de vida como convivencia social e ainda complementa a renda 

familiar. 

Nos questionamentos, os apicultores citaram tambem as dificuldades encontradas para 

continuarem com a atividade devido a falta de chuvas regulares, a dificil comercializacao do 

produto, que so e feito atualmente no comercio local ou diretamente ao consumidor, 

carecendo de vendas para outros municipios ou regiSes, bem como a falta de apoio do 

governo municipal e dos orgaos governamental Estadual e Federal. Mesmo assim, com todos 

os problemas enfrentados, a maioria dos socios respondeu que depois que comecaram a fazer 

parte da Associacao dos Apicultores de Sume, houve uma melhora nas suas vidas, com 

mudancas sociais e economicas. 

Na ultima questao do questionario foi perguntado aos apicultores se eles entendem os 

significados de Educacao de Jovens e Adultos e de Economia Solidaria, mais de 50% dos 

entrevistados responderam que sim e citaram os apicultores associados que estudam o ensino 

medio na Educacao de Jovens e Adultos como tambem as praticas solidarias existentes dentro 

da associacao como, por exemplo, a captura de enxames e a coleta de mel que e feita 

coletivamente, e tambem acrescentaram que alguns apicultores as vezes se unem juntando o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mel coletado para realizar o beneficiamento e a comercializacao, dividindo de forma 

igualitaria os valores obtidos pelas vendas. 

No final do questionario foi colocada uma observacao para que os apicultores 

respondessem alguma questao que por acaso nao tenha sido contemplada no questionario 

elaborado. E eles fizeram um questionamento demonstrando interesse em realizar parcerias 

com a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Campus de Sume (PB) e com o 

Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE), com a finalidade de crescimento da 

associacao, visando uma melhor qualidade de vida para os apicultores, ajudando para o 

desenvolvimento da agricultura familiar, contribuindo com o meio ambiente e com o 

desenvolvimento economico e social do municipio de Sume. 
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5. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo buscou descrever de forma clara e precisa como surgiu a Associacao de 

Apicultores do Municipio de Sume, sua importancia para os apicultores e para o municipio, a 

viabilidade economica e social, os problemas enfrentados dentro da associacao, a sua 

funcionalidade e o desempenho atraves dos anos. 

A apicultura tem se mostrado uma atividade rentavel e de facil exploracao em razao 

das muitas fontes de nectar e polen existente na nossa vegetacao nativa. Por outro lado as 

abelhas atuam como polinizadores naturais de especies vegetais nativas e cultivadas, 

preservando-as, e, consequentemente, contribuindo para o equilibrio do ecossistema e 

manutencao da biodiversidade da nossa regiao. 

A melhoria da qualidade de vida, conhecimento do espaco em que vivem e da 

autoestima dos integrantes da associacao e gratificante, como tambem a grande possibilidade 

de crescimento da atividade, em outras comunidades rurais do municipio, visto o baixo custo 

de implantacao e a nao necessidade de dedicacao do tempo integral a atividade. 

A Apicultura vem se tornando uma atividade cada vez mais atrativa pelos agricultores 

familiares da comunidade pela sua menor vulnerabilidade a seca, quando comparada ao 

cultivo de outras culturas agricolas como, por exemplo, o milho e o feijao. 

Embora a apicultura seja uma boa fonte de renda como atividade secundaria, verifica-

se que a associacao ainda necessita superar alguns obstaculos para se desenvolver, como a 

falta de programas para desenvolvimento da apicultura, assistencia tecnica adequada e 

comercializacao da producao no mercado externo. 

Para o engrandecimento dessa associacao sera necessario fazer reflorestamentos e 

repovoamentos das colmeias, realizar convenios com orgaos governamentais, fazer parceria 

com a prefeitura municipal e ampliar os meios de comercializacao. 

Baseadonos questionarios realizados com os apicultores, e no relato descrito, foi 

observado que a Associacao dos Apicultores de Sume passou por varios problemas desde a 

sua fundacao ate os dias atuais, mas mesmo assim, continuou funcionando mesmo com 

precariedade. De acordo com a visao atual sobre a apicultura, com as experiencias adquiridas, 

com a valorizacao do mel,e com orientacao repassadas para os apicultores, com o apoio do 

SENAR e da EMEPA, com praticas solidarias e com os jovens estudando para adquirir um 

maior grau de instrucao, conclui-se que sera viavel o funcionamento desta associacao com 

perspectiva de crescimento e bons lucros para todos os associados que visam a coletividade. 
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APENDICE S 

APENDICE A 

ROTEIRO DO QUESTIONARIO 

Prezado (a) socio (a) da Associacao dos Apicultores de Sume- PB. 

O presente instrumento de pesquisa constitui um dos elementos do trabalho de 

conclusao do Curso de Especializacao em Educacao de Jovens e Adultos com Enfase em 

Economia Solidaria no Semiarido Paraibano IUEES/UFCG, como exigencia para obtencao do 

certificado de conclusao, que devera subsidiar a etapa referente a pesquisa de campo, atraves 

de questionario, cujo objetivo central e avaliar o grau de conhecimento, viabilidade, 

compromisso, envolvimento, percepcao das decisoes tomadas e satisfacao do associado sobre 

a AAS - PB. Solicitamos sua colaboracao no sentido de responder essa entrevista com 

precisao e possivel prontidao ao roteiro aqui elaborado. Cabe destacar o sigilo relativo aos 

participantes. Neste estudo nao ha respostas certas ou erradas, bem como nao haverazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 
individual izac&o de respostas. Esteja certo de que a sua participacao e muito importante para o \ ' , 

exito dessa pesquisa. Ciente de sua valiosa contribuicao, agradecemos antecipadamente. 

CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E5 
ci) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L i -

Jorge Luiz Lucena de Souza Silva, orientando. E-mail: jorgelucenasumq)b@hotmail.com 

Msc. Luiz Antonio Coelho da Silva, Professor orientador. E-mail: luidd@yahoo.com.br 

QUESTIONARIO 

Identificacao 

1. Genero: 

( ) Masculino ( ) Feminino 

2. Faixa etaria: 

( ) 18 a 30 anos ( ) 31 a 40 anos ( ) 41 a 50 ( ) acima de 51 anos 

3. Grau de Instrucao: 

( ) 1° Grau Incompleto ( ) 1° Grau Completo 

mailto:b@hotmail.com
mailto:luidd@yahoo.com.br
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( ) 2° Grau Incompleto ( ) 2° Grau Completo 

( ) Superior Incompleto ( ) Superior Completo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conhecimento 

4. Que ano foi fundada a associacao? 

5. Ha quanto tempo e socio (a) da AAS? 

6. Quais os principals problemas na trajetoria da fundacao ate os dias de hoje? 

7. Qual a sua ocupacao principal? 

8. Onde e realizada a sua ocupacao principal? 

9. Sao realizadas praticas de manejo nos apiarios? Quais? 

10. Quantas caixas possuem no seu apiario? 

11. Quantas caixas estao povoadas? 

12. Qual a producao dos ultimos tres anos? 
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13. Qual o seu percentual de lucro na relacao custo beneficio? 

14. Ja foram realizados cursos sobre a apicultura dentro da associacao? Quais? 

15. Como ocorre a aquisicao do enxame? 

16. Quais os produtos explorados? 

17. Como e feito o processamento do mel? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c-> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L U 
h— 

18. Quais as praticas de economia solidarias realizadas dentro da associacao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

op 

CO 

19. Quais os orgaos ou instituicoes parceiros da associacao? 

20. Como esses parceiros tem contribuido para o desenvolvimento da associacao? 

21. Qual a importancia da associacao para voce e sua familia? 

22. Voce participa de palestras, capacitacao e eventos na busca de qualificacao? 
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23. Voce sempre comparece as reunioes da associacao? 

24. Sempre participa de maneira ativa das discursSes da AAS dando sua opiniao? 

25. Alem de cursos de capacitacao, quais outros cursos que e oferecido visando o 

desenvolvimento intelectual dos associados? 

26. Quais os beneficios que a AAS trouxe para voce e sua familia? 

27. Voce acha viaveis os investimentos feitos na apicultura? 

28. Como e feito a comercializacao dos produtos? 

29. Quais as principais dificuldades atuais da AAS? 

30. Voce percebeu mudancas sociais e economicas para melhor na sua vida, depois da 

participacao na AAS? 

31. O que voce entende sobre Educacao de Jovens e adultos e Economia Solidaria? 
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32. Se deseja fazer algum comentario que nao esteja contemplado neste questionario 

utilize este espaco. 

Muito obrigado pela sua colaboracao! 



APENDICE B 

FOTOGRAFIAS DA ASSOCIACAO DE APICULTORES DE SUME/PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 B Figura 2 B 

M anutencao e Limpeza das colmeias Produtos da apicultura 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 B 

Apicultor beneficiando 

o mel do seu apiario. 

Figura 4 B 

Centrifugador. 

Figura 5 B 

Sala de beneficiamento 

Figura 6 B 

O presidente da Associacao de Apicultores de 

Sume beneficiando o mel. 


