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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tem como objetivo apresentar alguns recortes sobre a relacao entre 

Educa9&o Matematica e a Economia Solidaria no contexto de uma associa9ao a partir da 

Etnomatematica. A partir de uma pesquisa de campo, ambientada no contexto de uma 

associa9§o localizada no municipio de Sume-PB onde os seus membros trabalham sobre os 

principios de Agriculture Familiar. A mesma tem como objetivo geral analisar a rela9ao 

entre a economia solidaria e a Educa9ao Matematica a partir da agriculture familiar 

desenvolvida pelos agricultores da referida associa9ao tendo como ponto de partida a 

produ9ao e comercio de alimentos no municipio de Sume-PB. Diante disso desenvolvemos 

um estudo de cunho qualitativo conforme Richardson (2009) das praticas de agriculture 

familiar desenvolvidas pelos mesmos tendo como foco o conhecimento matematico 

compreendido e utilizados durante a produ9&o e comercializa9ao dos alimentos. As 

informa9oes foram obtidas mediante o uso do questionario e de entrevista, ja para 

representar os dados utilizou-se grafico informativo e quadros com as respostas em fdeiras. 

Depois de identificar e categorizar os dados de acordo com as categorias segundo Bardin 

(1979 apud RICHARDSON, 2009) concluimos com esse trabalho que ao conceituar 

conhecimento matematico compreendido e utilizado pelo um determinado grupo cultural 

nas suas atividades economicas visto a partir da Etnomatematica enquanto programa de 

pesquisa pode-se relacionar com a Economia Solidaria e contribuir diretamente para 

autogestao do empreendimento economico solidario uma vez que os agricultores precisam 

esta envolvidos para que o seu campo de trabalho venha a ter exito. 

Palavras-Chave: Economia Solidaria, Desenvolvimento Sustentavel. Agriculture 

Familiar, Educa9ao Matematica, Etnomatematica e associa9&o. 
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INTRODUCAO 

O presente trabalho monografico tem como objetivo apresentar alguns recortes sobre 

a relacao entre Educacao Matematica e a Economia Solidaria a partir da Etnomatematica 

no ambito da agricultura familiar visando o desenvolvimento sustentavel atraves das 

praticas desenvolvidas no contexto de uma associacao que tem sede no municipio de 

Sume-PB. 

O inicio das investigacoes se deu a partir das reflexoes oriundas de alguns 

componentes curriculares a exemplo de: Educacao Popular e Economia Solidaria no 

Semiarido Paraibano e tambem Gestao e Planejamento de Empreendimentos Economicos e 

Solidarios quando foram introduzidas algumas ideias sobre Economia Solidaria e em 

seguida sobre Gestao e Planejamento quando ambas tratavam sobre a "producao, consumo 

e comercializacao" dos produtos cultivados num ambiente que tem como foco o 

desenvolvimento sustentavel. 

Ainda durante uma visita realizada na feira da referida associacao no municipio de 

Sume-PB foi possivel perceber atraves de conversas informais que os agricultores/feirantes 

faz uso dos conhecimentos matematicos durante a producao e comercializacao de 

alimentos cultivados no ambito da agricultura familiar tais como: batata doce, coentro, 

cebola, alface, repolho, pepino, dentre outros. 

Sendo assim resolvi estudar EducacSo Matematica com enfase em Etnomatematica 

tendo em vista que sou uma profissional licenciada em Matematica e dessa forma enquanto 

educadora precisamos conhecer metodologias de ensino que nos permitam trazer situacoes-

problema que advem do contexto onde o educando esta inserido uma vez que alguns deles 

sao filhos(as) de agricultores os quais usam os conhecimentos matematicos nas suas 

praticas. Ja com relacao a Economia Solidaria por ser uma estrategia de geracao de 

emprego e renda que surge no mundo do trabalho para contemplar empreendimento 

economico baseado no principio da solidariedade de base associada. 

Nesse sentido, pretendemos conhecer qual a relacao entre etnomatematica e a 

economia solidaria a partir da agricultura familiar desenvolvida pelos agricultores na feira 

da associacao tendo como foco o desenvolvimento sustentavel? 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar a relacao entre a economia solidaria e 

conhecimento matematico a partir da agricultura familiar desenvolvida pelos agricultores 
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da feira da referida associacao, tendo como ponto de partida a producao e comercio de 

alimentos no municipio de Sume-PB 

E como objetivos especifico: 1- Conhecer as concepcoes de economia solidaria 

junto aos agricultores da associacao agroecologica do municipio de Sume - PB; 2-

Verificar como se da o uso do conhecimento matematico pelos agricultores com vista a 

producao de alimentos e sua comercializacao na feira agroecologica no municipio de Sume 

- PB; 3- Identificar como e organizada a producao (consumo e comercializacao) pelos 

agricultores tendo em vista o desenvolvimento sustentavel do cariri paraibano. 

Para tanto o trabalho esta dividido em tres capitulos sendo que: no primeiro deles 

apresentaremos o referencial teorico sobre a pesquisa destacando: alguns conceitos sobre: 

economia solidaria, desenvolvimento sustentavel a partir da agricultura familiar, educacao 

matematica com enfase em etnomatematica. Ja no capitulo I I destacaremos os 

procedimentos metodologicos da pesquisa e por fim no terceiro e ultimo capitulo 

descreveremos as discussSes e analise dos dados obtidos no decorrer da pesquisa mais 

precisamente apos aplicacao do questionario e da realizacao da entrevista. 
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FUNDAMENTACAO TEORICA 

1. CONSIDERACOES GERAIS 

Neste capitulo faremos uma breve apresentacao da economia solidaria sempre nos 

referindo ao sistema capitalista, tendo em vista que a mesma surge como uma estrategia na 

geracao de emprego e renda pautada nos principios da solidariedade o que o distancia da 

economia de mercado. 

Mencionaremos ainda, agricultura familiar, destacando a mesma como alternativa 

na geracao de emprego e renda. Vale salientar que todo este trabalho busca conceitua-la 

num ambiente de desenvolvimento sustentavel ressaltando a importancia da preservacao 

do meio ambiente. Assim apresentaremos uma breve discussao sobre desenvolvimento 

sustentavel em seguida sobre agricultura familiar. 

E por fim, discutiremos sobre Educacao Matematica para uma pratica de economia 

solidaria destacando as possibilidades e os desafios para isso iniciaremos as discussoes a 

partir do art 1° da LDB (1998) quando destaca que a educacao se desenvolve em varios 

contexto a exemplo da convivencia humana e principalmente familiar. 

1.1 ECONOMIA SOLID ARIA X ECONOMIA CAPITALISTA: BREVES DISCUSSOES 

Sabe-se que durante muito tempo os Estados Unidos e a Uniao Sovietica foram 

palco de um confronto ideologico entre dois sistemas politico-economicos conhecidos 

respectivamente como: Sistema Capitalista e Sistema Socialista, que durante esse 

confronto algumas nacSes adotaram o Capitalismo e assim seu desenvolvimento foi 

acompanhado pela substituicao do trabalho humano por maquinas o que causou o 

desemprego em massa. 

Desse modo, o sistema capitalista passou a ser praticado por diversos paises que 

tinham como meta o crescimento economico e assim fortaleciam o capitalismo e 

aumentavam a desigualdade social, de acordo com Singer (2005, p. 13-14) 

Com a concentracao da propriedade dos meios sociais de producao em poucas 

maos. Essa concentracao da-se em conseqiiencia da logica dos mercados 

competitivos, pela qual os ganhadores apoderam-se de parcelas crescentes do 
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mercado e do capital total e os perdedores s2o expulsos do mercado e privados do 

capital que detinham. 

De forma geral, o sistema capitalista exclui varios trabalhadores uma vez que o 

mesmo apresenta as seguintes caracteristicas segundo Boligian et al (2009), "predominio 

da propriedade privada, livre concorrencia e a busca por lucro, sociedade divida em classes 

e economia de mercado". Em sentido semelhante Singer (2005, p. 15) destaca que no piano 

economico baseado no sistema capitalista: 

Cada um esta condicionado a afirmar seus interesses individuals, vistos como 

antagonicos aos dos outros. Prevalece a 16gica do mercado, em que todos 

competem com todos, cada um visando vender caro e comprar barato, para 

maximizar seu ganho. O individualismo imp6e-se, enquanto ideologia. em 

grande medida porque leva os participantes a comportamentos 'racionais' nos 

mercados. A norma implicita dessa "racionalidade" e que, na economia de 

mercado, os ganhos de uns correspondem a perdas de outros. Competir significa 

agir para impor perdas aos 'outros' e para evitar que os "outros" facam isso 

conosco. 

Dai uma possivel explicacao de onde vem o desemprego em massa, pois a proposta 

desse sistema economico e garantir o lucro em poucas maos, ou seja, quanto mais 

acumular capital mais rico ficara o proprietario e dessa forma a sociedade fica dividida em 

classes que de um lado ficam os proprietaries e do outro os trabalhadores que necessitam 

do emprego como fonte de renda para sobreviver e garantir a sobrevivencia da sua familia. 

Com o fortalecimento do capitalismo muitos dos trabalhadores ficaram fora do 

mercado de trabalho, assim, eles buscaram criar outra forma de organizacao do trabalho 

que gerassem emprego e renda e e nesse contexto que surgiu algumas iniciativas com o 

objetivo de garantir o sustento do grupo e e a partir dessas iniciativas que: "encontramos 

milhares de trabalhadores organizados de forma coletiva, gerindo seu proprio trabalho e 

lutando pela sua emancipac3o" (MAIA et al, 2008, p. 2). 

Segundo a Carta de Principio da Economia Solidaria (FBES, 2003, p. 01), para 

superar a exploracao oriunda do capitalismo muitos dos trabalhadores resolveram se juntar 

assim criando "os sindicatos" e os "empreendimentos economicos" como uma alternativa 

para superar "as relacoes de trabalhos assalariado" onde a exploracao de suas forcas 

trabalhistas era tida apenas como mercadoria a qual servia apenas a essa forma de 

producao. Assim esses dois campos eram conceituados da seguinte forma: Os sindicatos 

como forma de defesa e conquista de direitos dos/as assalariados/as e os empreendimentos 
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cooperativados, de auto-gestao, como forma de trabalho alternativa a exploracao 

assalariada. (FBES, 2003, p.l) . 

A Economia Solidaria vem ganhando espaco nos debates principalmente 

academico, pois ela traz na sua essentia grande transformacao relacionada ao mundo do 

trabalho uma vez que a mesma destaca como ponto forte: a valorizacao do ser acima de 

qualquer coisa, autogestao, solidariedade, ajuda mutua, dentre outros. 

Varios autores tem dificuldade de conceituar Economia Solidaria a exemplo de 

Iaskio (2006) quando destaca que este tipo de economia vem sendo enunciada com varias 

compreensoes e assim o mesmo destaca alguns nomes que a Economia Solidaria recebe no 

seu longo periodo de evolu?ao tais como: economia solidaria, economia popular solidaria, 

socioeconomica, dentre outras Iaskio (2006) ressalta ainda que a Economia Solidaria e 

muitas vezes conceituada como economia social ou ate mesmo como terceiro setor. Assim 

a mesma ressurge "como resposta a incapacidade da economia de mercado de garantir 

provimento as necessidades basicas da populacao, principalmente a partir da implantacao 

de modelos neo-liberais a partir do final da decada del970 e inicio da decada de 1980" 

(IASKIO, 2006, p. 4). 

Ainda conforme o autor a Economia Solidaria (re) surgem no contexto do mundo 

do trabalho por volta dos anos 1980 quando houve um aumento consideravel no numero de 

trabalhadores que pertenciam aos niveis de "desemprego", "subemprego" e 

"informalidade". 

Diante disso houve a necessidade de se pensar uma nova alternativa para superar o 

atual problema e que fosse uma estrategia que valorizasse o trabalhador, ressaltando alguns 

principios basicos a exemplo da solidariedade, sociedade onde prevalece a ajuda mutua e 

onde todas as sobras fossem divididas de acordo com a necessidade do grupo, ja para 

Singer (2002, p. 24) a mesma surgiu "pouco depois do capitalismo industrial, como reacao 

ao espantoso empobrecimento dos artesaos provocado pela difusao das maquinas e da 

organizacao fabril da producao". 

Veja que tanto Iaskio (2006) quanto Singer (2002) apresentam o (re) surgimento da 

Economia Solidaria destacando a mesma como uma estrategia para incluir os trabalhadores 

e/ou desempregados no mundo do trabalho, sendo ela para IASKIO (2006, p,04) 

caracterizada "como toda forma de trabalho associado, de producao e/ou comercializacao 

de bens e servicos, com vistas a geracao de trabalho e renda. Sua especificidade consiste na 
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propriedade coletiva dos meios de producao, na associacao livre e voluntaria e na 

autogestao". 

A Economia Solidaria se baseia na apropriacao dos meios de producao de forma 

coletiva e dessa forma nao prioriza os lucros baseado na propriedade privada nesse 

contexto todos os trabalhadores serao donos e tambem responsavel pelo o valor de seu 

salario, ou seja, quanto mais o seu empreendimento crescer maior sera o valor de seu 

salario. Assim sendo, a Economia Solidaria: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e uma forma de producao, consumo e distribuicao de riqueza (economia) 

centrada na valorizacao do ser humano - e nao do capital - de base associativista 

e cooperativista, voltada para a producao. consumo e comercializacao de bens e 

servicos, de modo autogerido, tendo como finalidade a reproducao ampliada da 

vida. (MENEGHETTI2012, p.48). 

Em sentido semelhante Singer (2005, p. 19) afirma que 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 iinica maneira de aprender a construir a 

Economia Solidaria e praticando-a. Mas, seus valores fundamentals precedem 

sua pratica. 

Nesse aspecto concordarmos com Singer (2005), pois nSo adianta o trabalhador 

praticar a Economia Solidaria sem ter conhecimento dessas praticas. Diante disso Gadotti 

(2009) destaca a importancia da formacao para cooperacao, pois os participantes dessa 

economia precisam compreender que ela e nao-capitalista e isso so vai acontecer quando 

esses trabalhadores tiverem consciencia do que estao praticando. 

De forma geral, a Economia Solidaria valoriza a producao desenvolvida com base a 

cooperativismo o que vai de encontro com a producao gerada a partir do capitalismo que se 

caracterizam no individualismo nesse sentido sao duas formas de producao totalmente 

distintas ja que nesse contexto a mesma, 

Foi concebida como um modo de producao que tornasse impossivel a divisao da 

sociedade em uma classe proprietaria dominante e uma classe sem propriedade 

subalterna. Sua pedra de toque e a propriedade coletiva dos meios sociais de 

producao (alem da uniao em associates ou cooperativas dos pequenos 

produtores). Na empresa solidaria, todos que nela trabalham sab seus donos por 

igual, ou seja, tem os mesmos direitos de decisao sobre o seu destino.E todos os 

que detem a propriedade da empresa necessariamente trabalham nela. (SINGER, 

2005, p. 14). 

Dessa forma, percebe-se que a empresa solidaria foi pensada para garantir a 

sobrevivencia dos trabalhadores/proprietario e onde nao podera ter divisao de classe, ou 
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seja, toda empresa e construida por todos e sendo assim nao existe a possibilidade dela 

pertencer a um so dono e sim a todos que criaram pensando no coletivo. 

Diante disso Segundo Razete (1999 apud ADAMS, 2010, p. 61) as principals 

iniciativas que caracterizam a economia popular solidaria sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a- Desenvolvem-se nos setores populares, entre os pobres da cidade e do 

campo; 

b- Envolvem um grupo de pessoas, em forma associativa; 

c- Constituem-se organizacoes populares com algum tipo de estruturacao; 

d- Assumem a flnalidade de enfrentar um conjunto de carencias e 

necessidades concretaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( a l i m e n t a 9 a b , moradia, saude, e du ca9 ao ,trabalho, 

rendimentos, p o u p a n 9 a s etc.); 

e- Buscam potencializar os proprios recursos em vista da conquista de 

crescente autonomia: 

f- Implicam redoes e valores solidarios de ajuda mutua, c o o p e r a 9 a o , 

comunidade ou solidariedade; 

g- Tem como horizonte serem o r g a n i z a 9 5 e s  participativas, democraticas, 

autogestionarias; 

h- Nao se fecham a um so tipo de atividade, mas tendem a ser integrals, 

combinando atividades economicas, sociais, educativas, de desenvolvimento 

pessoal e grupal. de solidariedade, as vezes de acao politica e pastoral; 

i- Pretendem criar e s p a 9 0 s  para ser diferentes, alternatives, com respeito ao 

sistema imperante e, ainda que em pequena escala, almejam a mudanca. a 

emancipacao social; 

j - Tendem a se articular com outras instancias, formando redes horizontais 

entre elas e com entidades de apoio, em torno de demandas de formacao 

acessoria e acesso a outros recursos sociais e tecnicos. 

Essas sao algumas das caracteristicas que ressaltam os motivos da criacao dos 

empreendimentos solidarios. Veja que elas deixam claro a valorizacao do ser humano, uma 

vez que eles se apropriam das suas necessidades para buscar uma outra forma de trabalho o 

que segundo Adams (2010, p. 69-70 ),"somente saindo e se libertando das regras do jogo 

do capitalismo e exercitando a reapropriacao do controle do seu trabalho eles terao chance 

de retomar seu processo de emancipacao". 

1.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL A PARTIR DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

O homem durante toda sua vida busca estrategia para obter formas para garantir a 

sua sobrevivencia e tambem da sua familia sendo assim muitos deles se apropria dos 

recursos naturais para tirar o sustento de sua familia sem ter consciencia do problema que 

esta causando ao meio ambiente. 
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E justamente neste contexto que conforme Batista e Albuquerque (2007, p. 10) 

surgem a preocupacao de como unir desenvolvimento economico e a preservacao do meio 

ambiente e assim gerar uma nova forma de desenvolvimento no ambito da 

sustentabilidade. 

Dessa forma ao se falar em desenvolvimento precisa-se descreve-lo de forma 

integral, pois segundo Silva e Costa (2010, p.4) desenvolvimento e "a melhoria de todas as 

instincias de uma sociedade: economia, saude, educacao, habitacao, etc." Ja ao se referir a 

sustentabilidade, "diz respeito a preservacao ou a conservacao de recursos naturais 

limitados e nao renovaveis de recursos". Ou seja, desenvolvimento sustentavel so podera 

ocorrer se ele for desenvolvido levando em consideracao o todo e nao uma parte do todo. E 

nesse contexto que Menegetti (2009, p. 19) afirma que: 

Um modelo de desenvolvimento, tanto agricola, quanto global para 
ser sustentavel, deve permitir e considerar a diversidade cultural, 
natural e biologica, deve respeitar a autonomia dos povos, e se 
preocupar com o acesso aos fatores indispensaveis a 
sustentabilidade, como por exemplo, recursos naturais (terra) 

Sendo assim segundo Binswanger (1997zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BATISTA; ALBUQUERQUE, 

2007, p. 5), desenvolvimento sustentavel "significa qualificar o crescimento e reconciliar o 

desenvolvimento economico com a necessidade de se preservar o meio ambiente", ja 

conforme a Politica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais no Art 4° apresentam como principios basicos para o desenvolvimento sustentavel 

a: "descentralizacao", a "sustentabilidade ambiental, social e economica", "eqtiidade na 

aplicacao das politicas, respeitando os aspectos de genero, gera9ao e Etnia". 

Nesse contexto Silva e Costa (2010, p. 05) ressaltam que esses principios precisam 

"garantir a subsistencia do ser humano de forma consciente e do seu ambiente conservado 

de maneira sublime para as gera9oes atuais e as futura", ou seja, nao se pode garantir a 

sobrevivencia sem garantir a conserva9So do planeta. 

E ainda Segundo Silva e Costa (2010, p. 05) o desenvolvimento sustentavel possui 

seis aspectos fundamentals: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A satisfacao das necessidades basicas da populacao ( educacao. saude, etc); 

A preservacao dos recursos naturais (agua, oxigenio, etc); 

A solidariedade para com as geracSes futures (preservacao do ambiente); 

A participacab da populacao envolvida com o ambiente; 

A efetivacab dos programas educativos; e 
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A elaboracao de um sistema social garantindo emprego, seguran9a social e 

respeito a outras culturas. 

Diante desses aspectos percebe-se que a proposta de desenvolvimento sustentavel 

sugere uma nova discussao a respeito da preserva?ao dos recursos disponivel nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90  

onde o ser se apropria para tirar sua subsistencia assim cabe ressaltar a responsabilidade de 

cada um na utiliza9ao dos recursos principalmente naturais uma vez que precisamos 

garantir a conserva9ao do planeta. 

Como alternativa ao desenvolvimento sustentavel apresenta-se a agricultura 

familiar uma vez que a mesma e considerada como uma excelente alternativa na gera95o 

de emprego e renda e dessa forma a presente pesquisa tem como foco estuda-la a partir da 

concep9§o de desenvolvimento sustentavel, por compreender esta agricultura: 

Como uma pratica que pode contribuir para a reducao dos danos causados aos 

ecossistemas, muitos deles ja bastante afetado pela aplicacao das tecnicas 

proprias da agricultura moderna que contribuem para a degradacao do solo, a 

polui93o dos lencois freatico, corregos e rios , a destruicao de especies vegetais 

e animais.(LUCCI et al, 2005, p. 120). 

Conforme Lucci et al (2005, p. 116) agricultura surgiu a cerda de 12 mil anos, 

mais precisamente durante "o periodo Neolitico quando as comunidades primitivas 

passam de um modo de vida nomades, baseado na ca9a e na coleta de alimentos, para um 

modo de vida sedentario, viabilizado pelo cultivo de planta e pela domestica9ao de 

animais." 

Ainda conforme a autora as primeiras atividades baseada na agricultura foi 

desenvolvida nas margens de alguns rios a exemplo: Rio Tigre, o Nilo dentre outros vale 

salientar que a mesma e tida como uma das primeiras atividades que contribuiu para 

acontecer as grandes transforma9Ses no espa9o geografico. Sua evolu95o foi marcada por 

uma grande produ9ao o que causou a expansao do comercio (LUCCIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 2005). 

Segundo Silva e Ribeiro (2012, p.6), todo processo de gera9ao de emprego e 

renda baseado no empreendimento rural no contexto da agricultura familiar e baseada em 

tres principios basicos que delimita a mesma a: 

a) a gestao da unidade produtiva e os investimentos nela realizados sao feitos por 

indi viduos que mantem entre si la9os de sangue ou casamento; 

b) a maior parte do trabalho e igualmente fornecida pelos membros da familia; 
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c) a propriedade dos meios de producao (embora nem sempre da terra) pertence a 

familia e e em seu interior que se realiza sua transmissao em caso de falecimento 

ou aposentadoria dos responsaveis pela unidade produtiva." 

Ja conforme a Politica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural qualquer 

pessoa que pratica atividade na zona rural e que se enquadra nos seguintes requisitos de 

acordo com o Art. 3
e: 

I - nab detenha, a qualquer titulo, area maior do que 4 (quatro) modulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mab-de-obra da propria familia nas atividades 

economicas do seu estabelecimento ou empreendimento;(...) 

III - tenha percentual minimo da renda familiar originada de atividades 

economicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo 

Poder Executivo; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua familia. 

(BRASIL, 2006). 

Silva e Ribeiro (2012) apontam que agricultura familiar passou a ser vista sobre um 

novo o lhar e isso ocorreu quando os governantes perceberam que a partir dela poderia 

diminuir as desigualdades sociais, e que era um campo que proporcionaria o 

desenvolvimento local e tambem sustentavel e sendo assim a mesma e tida "como um 

espaco rural de geracao de emprego e preservacao ambiental" (SILVA E RIBEIRO, 2012, 

p.2 ). E ainda conforme Soares (2009zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SILVA E RIBEIRO, 2012, p.100 

E importante ressaltar que a agricultura familiar aumenta a renda dos produtores e 

sua produtividade a tal nivel, que supre o mercado local, fortalecendo a economia 

interna, aumentando, consequentemente, o seu poder de competitividade. 

Dessa forma ela desempenha um papel significante na economia uma vez que 

atraves das atividades agricolas o homem aumenta sua renda e contribui para amenizar o 

impacto ambiental, alem de diminuir o exodo rural. Em sentido semelhante agricultura 

familiar baseada no trabalho familiar, na cooperacao entre os participantes e ajuda mutua 

dos familiares de tal modo que a mesma e voltada para a subsistencia. 

1.3 CONTRIBUICOES DA ETNOMATEMATICA PARA UMA PRATICA DE 

ECONOMIA SOLIDARIA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

Sabe-se que conforme a lei de diretrizes e bases da educacao nacional (LDB) no 

seu Art. 1° afirmando que: 
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A educacao abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivencia humana. no trabalho, nas instituicoes de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizacoes da sociedade civil e nas 

manifestac5es culturais. (BRASIL, 1998, p.31). 

Diante disso qualquer ser humano inserido no mundo esta ligado a pelo menos um 

meio onde se desenvolve a educacao seja ela formal, nao formal ou informal que pode ser 

passada de pessoa para pessoa de geracao em geracao entre amigos em escola, em 

associacao, dentre outros. 

Sabemos que existem varias formas e maneiras para expressar troca de 

conhecimento e que pode ocorrer em qualquer contexto como e o caso da educacao 

popular que surgem no Brasil por volta dos anos 1960 e que se desenvolvem nos 

"movimentos e centros de cultura popular: movimentos de cultura popular, centros 

populares de cultura, movimentos de educacao de base, acao popular" (BRANDAO, 1983, 

p.46) e assim a mesma conforme Meneghetti (2012, p. 12) "visa a formacao de sujeitos 

com conhecimento e consciencia cidada e a organizacao do trabalho politico para 

afirmacao do sujeito. E uma estrategia de construcao da participacao popular para o 

redirecionamento da vida social". 

Brandao (1983, p. 15) apresenta duas formas de conceituar o saber as quais sao 

denominados erudito ou popular e assim a diferenca entre esses dois tipos de saber e que o 

primeiro conhecido como "erudito, tornou-se uma forma propria, centralizada e legitima de 

conhecimento associado a diferentes instancias de poder", ja o outro denominado "popular, 

restou difuso nao centralizado em uma agenda de especialistas ou em um polo separado de 

poder no interior da vida subalterna da sociedade." 

E ainda Brandao (1983) apresenta a educacao popular da comunidade afirmando 

que: 

Um saber da comunidade torna-se o saber das fracoes (classes, grupos, 
povos, tribos) subalternas da sociedade desigual. Em um primeiro 
longinquo sentido, as formas imersas ou nab em outras praticas sociais, 
atraves das quais o saber das classes populares ou das comunidades sem 
classes e transferido entre grupos ou pessoas, sao a sua educacao popular 
(BRANDAO, 1983, p. 16). 

Esse tipo de educacao valoriza o ser enquanto individuo uma vez que a educacao 

popular valoriza o conhecimento adquirido pelo um determinado grupo durante toda sua 
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existencia, ou seja, o saber da comunidade e valido e assim sendo deve servir como ponto 

de partida para o ensino. 

Para Meneghetti (2012, p.51) essa forma de promover a educacao e encontrada no 

contexto da Economia Solidaria e "e vista como um ato politico a favor da emancipacao 

humana, constituindo-se em um espaco de luta, contradicoes e disputa". Assim a mesma 

destaca ainda que essa forma de economia tem origem no contexto da educacao popular o 

que garante a existencia da educacao em Economia Solidaria no contexto da educacao 

popular. 

Partindo dessa ideia nosso trabalho abordou a educacao dando enfase a ela numa 

visao onde o ser tenha compreensao da realidade que o envolvem e que o mesmo seja 

capaz de perceber o meio para poder transforma-lo de forma democratica assim 

compreendendo seus direitos e seus deveres. Ou seja, nao adianta pensar em educacao 

apenas como formacao basica, e sim a qual atende a cidadania como pilar, pois conforme 

os parametros curriculares nacionais (PCNs) "significa refletir sobre as condicoes humanas 

de sobrevivencia, sobre a insercao das pessoas no mundo do trabalho, das relacoes sociais 

e da cultura e sobre o desenvolvimento da critica e do posicionamento diante das questoes 

sociais" (BRASIL, 1998, p.26). 

Em sentido semelhante Cunha (1999, p. 64) destaca que o "exercicio da cidadania 

nao pode prescindir dos conhecimentos matematicos, pois estes proporcionam ao individuo 

condicSes de questionar e resolver diferentes situacoes-problemas que surgem no dia-a-

dia". 

Desde o surgimento das primeiras ideias sobre a matematica ate os dias atuais a 

mesma e utilizada por diversos grupos culturais em contextos totalmente distintos a 

exemplos: agricultores, comunidades indigenas, MST (Movimento Sem-Terra), artesaos, 

classes profissionais etc. Esses grupos se apropriam dos saberes matematicos como 

estrategias na busca da sobrevivencia nas suas praticas, sendo assim conforme Santos 

(1998), e durante a tentativa de conviver e compreender o contexto que faz parte do seu 

cotidiano que o ser busca significado e explicacao para saber e fazer matematica. 

Ao conceituar conhecimento matematico compreendido e utilizado por esses 

grupos em varios contextos e possivel contextualizar etnomatematica que segundo D' 

Ambrosio (2002, p. 15) 
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Para compor a palavra Etno-matema-tica, utilizei as raizeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tica, matema e etno 

com a finalidade de enfatizar que ha varias maneiras, tecnicas, habilidadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ticas) 

de explicar, de entender, de lidar e de conviver com (matema) distintos contextos 

naturais e socio-economicos da realidade (etnos). 

O termo Etnomatematica conforme as escritas de Flemming; Luiz; Mello (2005, p. 

16) surge com o objetivo "de descrever as praticas matematicas de grupos culturais, a 

partir da analise das relacoes entre conhecimento matematico e contexto cultural", ou seja, 

cada grupo utiliza os conhecimentos matematicos embora muitas vezes de forma empirica 

para desenvolver suas praticas, ou melhor, suas atividades diaria. E ainda conforme 

Flemming; Luiz; Mello (2005, p. 16) "a etnomatematica leva em consideracao que cada 

grupo cultural possui identidade propria ao pensar e agir e, portanto, possui um modo 

proprio de desenvolver o conhecimento matematico". 

Diante disso percebe-se que a Etnomatematica esta em todos os contextos culturais 

e sendo assim a mesma se preocupa com as diversas formas de se aplicar a matematica nas 

praticas desenvolvidas por esses grupos. 

Ainda conforme Flemming; Luiz; Mello (2005, p.38) ao se fazer o uso da 

Etnomatematica precisa se vista sobre dois pontos de vista os quais sao: como um 

"programa de pesquisa" que destaca como objetivo geral: "conhecer os processos de 

geracao, organizacao e difusao de conhecimentos e ideias matematicas no interior de 

grupos culturalmente identificaveis". E como uma "proposta para o trabalho pedagogico" 

desenvolver acoes na area do ensino de Matematica que permitam contextualizacao 

sociocultural dos conteudos academicos abordados em aula. 

Diante desses dois objetivos o que melhor representa a Etnomatematica no 

empreendimento economico solidario e que pode contribuir para autogestao de 

empreendimento e o programa Etnomatematica, pois segundo Meneghetti (2012, p.5) esse 

visa "em primeiro lugar identificar o saber matematico por essas pessoas em seus afazeres 

no cotidiano do empreendimento do qual faz parte". E para complementar essa proposta a 

mesma ainda acrescenta se necessario um trabalho educacional uma vez que segundo 

Moreira(2009,p. 66-67 apud Meneghetti, 2012, p.56) "a etnomatematica e necessaria tanto 

na interpretacao do local como na traducao e mediacao dos saberes matematicos entre 

varios locais, mostrando simultaneamente as potencialidades e as limitacoes da matematica 

local para dialogar com o global" 

Ao citar a Etnomatematica nessa situacao significa dizer que o ensino pautado na 

transmissao de conhecimento pre-determinado nao esta dando conta da demanda a qual a 
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vida em sociedade exige, ou seja, se faz necessario adotar metodologia que atraves dela 

seja valorizado o conhecimento construido no contexto onde o ser sobrevive. 

Diante disso Kaiber e Birch (2011, p. 3) apresenta um pensamento de D'Ambrosio 

(2007, p.47) quando afirma que nesse contexto: "Vejo a Etnomatematica como um 

caminho para uma educacao renovada, capaz de preparar geracoes futuras para construir 

uma civilizacao mais feliz". uma vez que o ensino da matematica partiram da realidade 

local para se articular com o global. 
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METODOLOGIA 

Este estudo e desenvolvido numa perspectiva qualitativa, uma vez que a mesma 

segundo Richardson (2009, p. 90) "pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensao detalhada dos significados e caracteristicas situacionais apresentadas pelos 

entrevistados, em lugar da producao de medidas quantitativas de caracteristicas ou 

comportamentais", ou seja, essa metodologia exige que o pesquisador obtenha os dados 

atraves de um contato direto com o individuo Ludke e Andre (1986). Diante disso 

utilizamos como coleta de dados o questionario e tambem a entrevista. 

Dessa forma o uso do questionario se fez necessario, pois ele e conceituado de acordo 

com Laville (1999, p.336) como uma "tecnica de coleta da informacao atraves da qual o 

pesquisador recolhe o testemunho de participantes interrogando-os por escrito" e nesse 

sentido, o mesmo e visto como um instrumento que permite conhecer e caracterizar um 

determinado grupo atraves das perguntas dirigidas. 

Deste modo utilizamos o questionario com perguntas abertas e tambem fechadas 

tendo em vista que o participante fica livre para utilizar suas proprias palavras para 

responder as perguntas. (LAVILLE, 1999). O questionario e composto por 6 perguntas as 

quais foram dirigidas a presidente da Associacao com intuito de se levantar algumas 

informacoes sobre o grupo. 

Ainda durante a coleta de dados optamos pela utilizacao tambem da entrevista a qual 

foi composta por 14 perguntas, pois segundo Richardson (2009, p. 207) .ela "e uma tecnica 

importante que permite o desenvolvimento de uma estreita relacao entre as pessoas. E um 

modo de comunicacao no qual determinada informacao e transmitida de uma pessoa A, a 

uma pessoa B". Assim, utilizamos a entrevista nao-estruturada uma vez que o entrevistado 

pode descreve atraves de sua fala caracteristicas mais profundas do objeto de estudo 

inserido no seu cotidiano, ou seja, nao sera induzido o mesmo seguir um roteiro pre-

determinado onde nao podera expor sua visao. 

Para apresentar os dados obtidos optamos pela utilizacSo de graficos e quadro, pois 

segundo Lakatos e Marconi(2010,p.l53) tabela ou quadro e um metodo estatistico 

sistematico de apresentar os dados em coluna verticals ou fileira horizontais , que obedece 

a classificacao dos objetos ou materiais da pesquisa. Ja graficos sao figuras que servem 

para a representacao dos dados (LAKATOS E MARCONI, 2010.p.l54). 
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As variaveis destacadas foram: nivel de escolaridade, representacao sobre a 

associacao, caracteristica para ser socio e assim produzir e vender na feira, conceito do 

conhecimento matematico, utilizacao do conhecimento matematico nas praticas, 

conceituando espaco (canteiro) a producao (colheita), calculando o espaco para plantar, 

contribuicao das praticas de agricultura familiar para os mesmos, participacao da familia 

durante a producao e comercializacao dos alimentos, preservacao do meio ambiente 

pensando nas geracoes atuais e futuras. 

Como metodo de investigacao foi utilizado analise de conteudo, conforme Bardin 

(1979zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apudFIGUEIREDO, 2011, p.l 11), o qual define analise de conteudo como sendo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um conjunto de tecnica de analise das comunicacoes visando obter, por 

procedimento, sistematico e objetivos de descricao do conteudo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou nao) que permitam interferencia de conhecimentos 

relativos as condicoes de producao/ recepcao ( variaveis inferidas) dessas 

mensagens. 

As principals caracteristicas dessa metodologia segundo Richardson (2009) diz 

respeito da objetividade, pois, o pesquisador deixa bem claro quais caminhos ira percorrer 

em cada passo da analise do conteudo, e assim, o mesmo usa essa etapa para decidir como 

sera todo o processo da construcao do trabalho. Ja a segunda caracteristica se refere a 

sistematizacao, uma vez que este e o momento que o pesquisador usa para fazer a leitura 

de todo material para pode selecionar o que melhor explicara o objeto em estudo.e por fim 

acontece a interferencia que consistem segundo Bardin (1979 apud RICHARDSON, 2009, 

p. 224) "em um procedimento intermediario que permite a passagem entre uma e outra". 

Analise de conteudo nessa perspectiva e desenvolvida em tres etapas cronologicas 

conforme Bardin (1979 apud RICHARDSON, 2009, p. 230) as quais sao: "pre-analise; a 

analise do material; o tratamento dos resultados, a inferencia e a interpretacao." 

Conforme Richardson (2009, p. 231-234) na primeira etapa denominada de pre-

analise e o momento reservado para fazer a "escolha do material, a formulacao de hipotese 

e objetivos e a elaboracao de indicadores para a interpretacao dos resultados". Ja na 

segunda etapa que e a analise do material a mesma consiste na "codificacSo, categorizacao, 

e quantificacao das informacoes". E por fim, o tratamento dos resultados, a interferencia e 

a interpretacao. Que e o momento dedicado a interpretacao dos dados atraves de numeros 

isso quando for uma pesquisa quantitativa ja no casa da qualitativa usa-se explicac&o para 

expor as possiveis interpretacSes. 
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Vale ressaltar que quando o pesquisador ja estiver estruturado o problema de 

pesquisa definidos os objetivos e escolhido os documentos o mesmo pode comecar a 

codificar que Segundo Laville (1999, p. 332) codificacao "e a operacao que consiste em 

atribuir um codigo a cada um dos dados recolhidos e organiza-los por categorias, podendo, 

assim fazer uma melhor analise". Concluido a codificacao segue para a categorizacao que 

de acordo com Richardson (1999, p.239) que ela e a "operacao de classificacao dos 

elementos seguindo determinados criterios", assim o mesmo cita Bardin (1979) para 

apresentar os criterios de categorizacao os quais sao: semanticos onde os elementos serao 

classificados de acordo com suas caracteristicas, sintaticos, lexicos e expressivos. 

Para Richardson (1999) a categorizacao e classificada conforme dois pontos de vista 

na primeira o sistema de categoria e pre-definida e os seus elementos sao distribuido 

conforme a classificacao dos mesmos, ja na segunda, "o sistema de categorias nao e dado, 

resultado da classificacao progressiva dos elementos" (RICHARDSON, 1999, p. 240), o 

mesmo destaca ainda que as categorias devem apresentar as seguintes propriedades 

destacadas como: Exaustividade, Exclusividade, Concretitude, Homogeneidade e 

Objetividade e fidelidade. 

Cada uma dessas propriedades tem sua importancia quando o pesquisador esta 

construindo as categorias, pois Exaustividade porque cada categoria tem que permitir que 

sejam colocados todos os elementos pre-estabelecido no objeto de estudo, ela tambem tem 

que ter exclusividade, ou seja, cada elemento pertence a uma e so mente uma categoria. 

Ja a concretude destaca a existencia de termos concretos o que causa de certa forma 

varias interpretacao o que nao se pode ocorrer sendo assim e importante construir 

categorias as quais permitam que facilite a classificacao dos elementos. Homogeneidade 

ressalta que as categorias devem apresentar a mesma classificacao, ou seja, tem que ter o 

mesmo conteudo da mensagem, pois nao se pode ter categorias com sentido diferente, 

Objetividade e fidelidade esta propriedade sugerem que o pesquisador deixe bem claro as 

variaveis e os indicadores que definem a classificacao de um elemento em uma 

determinada categorias, so assim o pesquisador nao vai correr o risco de trabalha de forma 

ambigua Richardson (1999). 

Para Laville (1999) essa abordagem permite que os dados sejam analisados de tres 

formas diferentes as quais sao: emparelhamento, analise historica e a construe**0 iterativa 

de uma explicacao. Dessa forma nos baseamos na ultima para analisar e interpretar os 
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dados uma vez que "o pesquisador elabora pouco a pouca uma explicacao logica do 

fenomeno ou da situacao estudados, examinando as unidades de sentido, as inter-relacoes 

entre essas unidades e entre as categorias em que elas se encontram reunidas" (LAVILLE, 

1999, p. 227). 

No decorrer do texto mencionaremos o ambiente da pesquisa descrevendo um 

breve historico, pois, a investigacao se dara em uma associacao que tem sede localizada no 

estado da Paraiba mais precisamente no municipio de Sume-PB, onde seus membros 

residem tanto na zona rural como tambem na zona urbana do referido municipio. 

O grupo e formado por dezesseis socios sendo que nos dias atuais apenas 12 estao 

atuando e sua pratica e baseado nos principios da agricultura familiar. 

A referida associacao foi criada no ano de 2001, tem sede na comunidade 

Pitombeira, zona rural do municipio de Sume - PB. Pode se associar qualquer pessoa maior 

de 16 anos que desenvolvam atividades produtivas agroecologicas em sua area de atuacao. 
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DISCUSSAO E ANALISE DOS RESULTADOS 

O presente capitulo visa descrever e a analisar os dados coletados durante a 

realizacao da pesquisa, a qual ocorreu no contexto de uma associacao que e composta de 

16 socios, onde so 12 se encontram atuando e destes, apenas 8 participaram da entrevista 

(APENDICE A). 

Com o intuito de atingir os objetivos da pesquisa inicialmente aplicamos um 

questionario (APENDICE B) com a presidente da associacao, a fim de construir o roteiro 

de entrevista a ser posteriormente aplicado com os associados. 

3.1 ANALISES DO QUESTIONARIO APLICADO COM A PRESIDENTE DA 

ASSOCIACAO 

No que se refere ao trabalho com agricultura familiar na associacao, a presidente 

respondeu que a essa "ideia surgiu quando ela entrou no grupo de mulher as quais 

trabalhava com artesanatos e logo depois foi convidada para participar da feira" ja que 

alguns dos agricultores ja produziam, mas nao era de base associada foi ai que eles criaram 

associacao com intuito de fortalecer a sua proposta de trabalho. 

Como diz Isakio (2006) as pessoas se juntavam para trabalhar de forma associada 

para assim cria seu proprio trabalho o que converge para a formacao de um 

empreendimento economico. 

Ja com relacao ao numero de familia pertencente ao grupo ela afirma que 

associacao e "composta por 16 socios sendo que no momento apenas 12 estao produzindo 

para vender na feira" o que vai ao encontro das ideias de Meneghetti (2012) quando afirma 

que "a economia solidaria e uma forma de producao de base associada". 

Ainda com relacao associacao quando questionada se o grupo se reunia para trocar 

ideias a presidente assegura que isso acontece "uma vez por mes para falar mais das coisas 

que erramos e no que podemos acertar", ou seja, existe uma preocupacao no que diz 

respeito a qualidade de seu produto quando o grupo discute o que podera melhor e 

principalmente o que ficou a desejar. Isso ja era previsto por Razete (1999 apud ADMS, 

2010) quando ressalta que uma das iniciativas que caracteriza a economia popular solidaria 
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e busca estrategia para potencializar seu proprio empreendimento com vista aquisicao de 

sua autonomia. 

Quando interrogada sobre quais eram as principais dificuldades enfrentadas pelo 

grupo ate comercializar os produtos a mesma afirmou que "hoje com a seca tudo fica 

muito mais dificil". 

E nesse contexto que Menegetti (2009) afirma que um modelo de desenvolvimento 

tem que se preocupar com os fatores indispensaveis a sustentabilidade, ou seja, com a seca 

a producao fica a desejar uma vez que o grupo n3o podera manter a feira, pois com a falta 

d'agua fica impossivel continuar com a plantacao. 

Quanto as estrategias criadas por eles para a organizacao dos trabalhos dos socios a 

presidente respondeu que "quando tem algo de novidade procuro sempre levar para o 

grupo para que juntos possamos fazer a diferenca". Diante disso percebe-se que o grupo 

trabalha de forma associada, onde prevalece a solidariedade quando ha certa preocupacao 

com o dialogo o que ressalta que eles valorizam ajuda mutua, a cooperacao, a relacao de 

valores fundamentals para sua pratica conforme Razete (1999) citado por Adams (2010). tj> 

No que se refere a parceria com alguns orgaos a mesma assegura que tem o apoio 

do SEBRAI, e tambem do tecnico do Dom Helde.com bem ja afirma Razete (1999 apud 

ADAMS, 2010) que esses empreendimentos ia se articular com algumas entidades nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
in 

busca de apoio tecnico o qual poderia contribuir para a formacao do grupo. £ j 

3.2 TRATAMENTO DOS DADOS DA ENTREVISTA APLICADA COM OS 

ASSOCIADOS 

Para apresentar as respostas dos associados participantes da pesquisa, denominamos 

cada sujeito agricultor por ordem alfabetica (A, B, C, D, E, F, G e H) para que assim seja 

preservado sua identidade conforme o termo de confidencialidade (APENDICE C) 

apresentado aos mesmos durante a coleta dos dados. 

Apresentaremos as respostas por categoria denominada de conteudo, ou seja, 

analisamos as respostas sobre: agricultura, associacao, desenvolvimento sustentavel, 

educacao, matematica, economia solidaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 Educacao 

http://Helde.com
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No que se refere ao nivel de escolaridade e diversificada a sua distribuicao como 

podemos observar no grafico 01. 

G raficozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 - Nivel de Escolaridade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Alfabetizacao 

•  Ensino Medio 

•  Ensino Superior 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

Quanto a escolaridade a maioria dos participantes que corresponde a 62,50% (5 

agricultores) cursou apenas a Alfabetizacao, enquanto que 25% (2 agricultores) tem o 

Ensino Medio e por fim 12,50% (1 agricultora )ainda encontra-se estudando o Ensino 

Superior 

A LDB 9394/96 no artigo Art. 5° garante que o ensino fundamental e um direito 

publico subjetivo o que quer dizer que o ensino sera desenvolvido nos grupos culturais a 

qualquer momento cabendo assim aos mesmo acionar o pode publico para reivindicar. 

3.2.2 Associacao 

Quando foram questionados sobre a representacao da associacao para os mesmos: 

os associados assim se posicionaram: 

Quadro 1 - Representacao sobre a associacao 

"A" e uma forma de a gente ta vendendo e expandindo o comercio e nos ajudando a 

melhorar (melhorar o que?) a vida e ajudar cada um se ajuda no caso um tem um problema 

o outro vizinho ajuda da associacao. 

Os entrevistados "B", " H " e "C" - "a gente nao trabalha com veneno fazer como 
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quem diz o outro, trabalha com saude". 

Ja os agricultores "E" e "D" - "contribui muito a gente e um grupo associado agente 

tem mais facilidade de ir atras das coisas. 

"G" hoje associacao represents bem porque hoje tudo vem melhor pra gente e tudo 

e pela associacao e so vem se tiver associacao. 

"H" uma uniao entre pessoas onde um ajuda outro. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

Conforme o relato dos socios percebe-se que os mesmos tem visao diversificada 

sobre a contribuicao da associacao na sua vida, pois para alguns e atraves dela que eles se 

sentem motivados para trabalhar agroecologico, enquanto que outros ver a mesma como 

um ponto forte, o que facilitaria para reivindicar algo, ja outros apontam associacao como 

um meio onde existem ajuda entre os participantes principalmente quando um socio 

destaca a importancia de ter vizinho para buscar ajuda caso seja necessario. 

Mesmo com visao diferente sobre associacao o grupo ja caminha para uma 

organizacao que se enquadra nos principios da Economia Solidaria, pois a mesma e vista 

como toda forma de trabalho onde prevalece a producao e comercializacao com vista a 

geracao de trabalho e renda (ISAKIO, 2006). 

Segundo um socio ao trabalhar no contexto da associacao trabalhando com a 

agricultura familiar e um forma de esta expandindo o mercado o que vai ao encontro das 

escritas de Lucci et al, (2005) quando apresenta agricultura como uma das primeiras 

atividades economicas que contribui para expandir o mercado. 

Ainda de acordo com os socios para que qualquer pessoa (associada) possa 

produzir, e vender na feira da associacao tem que apresentar algumas caracteristicas 

apresentadas no Quadro 02: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2 - Caracteristica para ser socio e assim produzir e vender na feira 

Os agricultores "B", "D" e "E"quando questionado sobre as regras para pode 

vender na feira da associacSo eles relata que "e tudo organico, aqui nao tem nada de 

agrotoxico"; 

Ja para os agricultores "H", "A" e "G" eles destaca a importancia de "obedecer as 

regras do estatuto, nao pode colocar ninguem que nao seja da associacao". 
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"C" planta limpa bem tratada pra feira e embalado; 

"F" nos nao pode usar produtos toxico dentro da propriedade e nem bota 

mercadoria da gente em carros que usa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

Conforme os entrevistados cada agricultor trabalha de forma individual em termo 

da associacao, ou seja, mesmo estando trabalhando sobre os principios de uma associacao 

cada um desempenha suas praticas baseadas na agricultura familiar, ou seja, apenas com a 

ajuda da familia, como bem destaca a Politica Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares artigo 3° inciso IV (BRASIL, 2006) quando afirma que o 

estabelecimento ou empreendimento sera dirigido pela familia dos agricultores, ou seja, a 

familia sera responsavel pela producao comercializacao e tambem pela organizacao do seu 

empreendimento. 

3.2.3 Etnomatematica 

Quando interrogado sobre o que os mesmos entendem por conhecimento 

matematico os agricultores (as) descreveram da seguinte forma: 

Quadro 3 - conceito do conhecimento matematico 

"A" a quantidade eu sempre multiplico divido o quanto vou plantar em cada 

canteiro. Isso que eu entendo agente sempre esta dividindo. 

"B" o conhecimento matematico que eu sei pra mim e a matematica que eu entendo 

e de conta agente quando vai fazer as coisas e vai fazer baseado medido ou contado ou 

pesado eu acho que seja assim. 

"C" acho que e estudo, sabedoria para trabalhar; 

"D" fazer conta ne? 

"B" acho que e somar, diminuir. 

"E" e saber plantar igual mais ou menos mi ensinaram assim plantar a alface de 40 

a 40 centimetros quer dizer e matematica negociar, vender. 

"F" e numeros; 

"G" eu acho que e economia pois quando agente tem que gasta e economia; 

Quando interrogado sobre que e conhecimento matematico os agricultores "A" e 
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" H " afirma que: "e conhecer numeros, saber calcular, divisao, e outros" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

Diante dos expostos no quadro 3 percebe-se que alguns agricultores delimitam o 

conhecimento matematico a: saber fazer contas a exemplo de somar, diminuir, dividir 

enquanto que outros apresentam o conhecimento matematico a um contexto bem amplo a 

citar como a "sabedoria para trabalhar", "saber plantar" economia tendo em vista gasto, o 

que quer dizer que existem varias maneira e forma de entender e lidar com o conhecimento 

matematico presente em uma determinada pratica. D' Ambrosio (2005). No que se refere a 

aplicacao desses conhecimentos em suas praticas os mesmos acrescentam que o uso dar-se 

no momento que vao: 

Quadro 4 - Utilizacao do conhecimento matematico nas praticas de agricultura familiar 

Os agricultores "H","F", "B" e "D" quando questionado como se dar o uso do 

conhecimento matematico nas suas praticas os mesmo assegura que acontece quando": nos 

vamos cavar os canteiros a gente tem que medir o tamanho, largura, altura. 

Ja os participantes "C", "E" e "A" afirmam que " Normalmente a gente faz de 

cabeca, mas nao assim dividir matematicamente tanto centimetros por tanto. 

"G" sao medidas porque as hortalicas mesmo sao conhecimentos e tem as 

distancias que vai produzir que preste. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

Todos afirmam que usam o conhecimento matematico nas suas praticas, 

demonstrando ainda o dominio de alguns conceitos matematicos a exemplo de espaco 

baseado em tamanho, largura, altura o que converge para a ideia de volume. 

Quando questionado se eles associam espaco (canteiro) a producao (colheita) os 

agricultores afirmam que associam sim e isso ocorre principalmente quando estao 

querendo uma quantidade maior ou menor de produto/hortalica.veja os relatos: 

Quadro 5 - conceituando espaco (canteiro) a producao (colheita) 

Quando interrogado se os mesmos associa espaco a producao os agricultores 

"A", "B" e " H " assegura que associa sim ressaltando ainda que: "se for um canteiro de 

tres metros agente coloca tres metro por um de largura quer dizer que ele vai pegar 
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trinta, vinte oito trinta ou trinta e dois de alface". 

Ja os agricultores "G" e "D" afirmam que associa o tamanho do espaco o 

quanto vao colher pois: "quando tem pouco espaco produzo pouco. 

"C" por exemplo quando quero cinquenta agente coloca num espaco maior. 

"E" nao penso nisso nao, faco tudo aleatorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"F" nos faz tudo calculado o quanto quer vai colher o quanto da e o quanto nao 

da, o tanto que vai tirar para a feira. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

Vale salientar que dentre os participantes apenas um agricultor afirma que nao 

associa espaco a producao ressaltando que faz tudo aleatorio, enquanto que a maioria que e 

representado por sete agricultores associam espaco a producao. 

Quando foram questionados a respeito de como sao calculados os espacos para 

plantar os agricultores (as) apresentaram suas descricoes conforme Quadro 6 que: 

Quadro 6 - Calculando o espaco para plantar 

"A" no caso agente mede uma distancia de um pe de alface a outro de vinte 

centimetros (entao esses vinte centimetro e imaginario ou voce usa uma fita metrica?) nao 

imaginario agente da a distancia, nada de fita. 

"B"e de quarenta centimetro um para o outro para ficar o passeio da gente andar de 

um canto para o outro 

"C" uso minha inteligencia cuentro e vinte centimetro (Como o senhor saber?) 

suponho a olho nu. 

Quando interrogado sobre como e calculado os espacos para plantar os 

agricultores"H" e "D" afirma que e "vinte centimetro depende da planta". 

"E" sempre quando agente vai fazer um canteiro um metro, um metro e pouco um 

metro e vinte (usa algum instrumento para medir?)nao eu ja tenho pratica nao precisa 

medir. 

"F" no comeco nos usava uma fita metrica agora e so olhando, so olhando. 

" G" ai agente calcula na doida. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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De acordo com os agricultores quatro deles calculam os espacos para plantar 

destacando que essa medida e representada por metro, centimetres, contudo os mesmos 

afirmam nSo usar nenhum instrumento (fita metrica), pois eles afirmam saber da 

experiencia. Ja o restante que e representado por quatro agricultores afirmam que nao 

calculam os espacos para plantar apenas supoem o espaco de acordo com a experiencia 

vivida durante suas praticas diarias para fazer os canteiros, ou seja, a partir das 

experiencias aprendidas dia apos dia os mesmos constroem os espacos para plantar sem se 

preocupar com os calculos embora na resposta anterior alguns associam espaco a 

producao. 

E justamente nesse contexto que Brandao (1983) apresenta a educacao popular a 

partir do saber popular, ou seja, e um saber que nao e centralizado nem tao pouco 

apresentado por um especialista, mas, que e construido a partir das necessidades de cada 

grupo na luta pela sobrevivencia. Ja para Flemming; Luz; Mello (2005) e nesse contexto 

que surge a Etnomatematica com objetivo de descrever o conhecimento matematico e o ; 

contexto cultural a partir das praticas desenvolvidas por cada grupo cultural.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i ;. 

J OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ Z J 

3.2.4 Agricultura FamiliarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I  CO | 

Quanto a contribuicao da agricultura familiar eles veem a mesma como uma fonte 

de renda ressaltando ainda como sendo a unica fonte, ou seja, a maioria dos participantes 

sobrevivem dessa pratica e assim quanto a sua contribuicao os agricultores destacam que e: 

Quadro 7 - contribuicao das praticas de agricultura familiar para os mesmos 

Para os agricultores "H", "E" e "D" a contribuicao da agricultura familiar e "muito 

boa evita esta trabalhando com venenos e tambem pro meio ambiente". 

Ja os participante "A", "C" e "B" afirma que a contribuicao da agricultura familiar 

na sua vida e "a melhor possivel porque pensando no caso agente trabalha para nos mesmo, 

nada de veneno que isso ja beneficia muito e melhora muito tudo". 

Os entrevistados "F" e "C'quando questionado quanto a contribuicao da 

agricultura familiar os mesmo afirma que "sao boas porque agente tira toda renda de casa 

transporte, alimentacao". 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 
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Quando questionado sobre a contribuicao da agricultura familiar na vida deles os 

mesmos afirmam ser a melhor possivel, pois atraves dessa pratica eles tiram o sustento da 

familia alem de nao esta prejudicando o meio ambiente uma vez que eles nao trabalham 

com agrotoxico. 

Razete (1999 apud ADAMS, 2010), acredita que e nesse contexto que surgem os 

empreendimento solidario pois pretende-se atraves deles enfrentar alguns problema 

existente no seu cotidiano dos grupos culturais, uma vez que a proposta desses 

empreendimentos e enfrentar um conjunto de carencias e necessidades basicas a exemplo 

de alimentacao, transports, educacao dentre outros fora que esse tipo de empreendimento 

desenvolve entre pessoas residente tanto na zona rural quanto da cidade. 

Quanto a participacao da familia todos de alguma forma tem ajuda sendo que do 

total de participante apenas 12,5% (1 agricultor) nao tem ajuda da familia na sua pratica 

enquanto que 87,5% (7 agricultores) obtem ajuda de seus familiares. Quanto a participacao 

da familia ficou visivel que a mesma se enquadra na proposta da agricultura familiar como 

bem define a lei 11.326 no seu art 3° inciso II e isso se confirma quando os agricultores(as) 

afirmam que a participacao dela e: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 8 - Participacao da familia durante a producao e comercializacao dos alimentos 

"A" a melhor possivel porque todos mim ajuda (todos quern?) minha mae, meu pai, 

meu irmao, minha mulher. 

"C" participa os meninos e a mulher na feira. 

" D " por enquanto so eu mesmo 

Quando questionado sobre a participacao da familiar nas praticas da agricultura 

familiar os participante "B", "E" e "G" relata que" ela mim ajuda trabalha junto desde o 

canteiro ate la na feira". 

"F" minha familia quer nos somos tres todo mundo participa para plantar, colher e 

vender. 

"H" trabalha eu e meu marido. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

3.2.5 Economia Solidaria 
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No que se refere ao conceito de economia solidaria os mesmo pensa que nao sabe o 

que e, sendo que apenas uma agricultora se habilitou a responder afirmando que economia 

solidaria e "que eu possa produzir vender ou ate mesma consumir, sem prejudicar 

ninguem" (agricultora "H"). 

Quanto aos demais participantes que representa a maioria nao conhece a economia 

solidaria ou pelo menos esse conceito nao esta tao visivel na proposta da associacao, 

mesmo assim podemos encontrar algumas ideias sobre a mesma quando ele afirma que a 

producao/hortalica e produzida pensando alem da comercializacao, o consumo desses 

alimentos para sua familiar, conforme os relates: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 9 - Producao pensando alem da comercializacao o consumo dos alimentos para 

sua familia. 

Quando questionado sobre a producao se quando eles estao plantando eles pensa 

alem da comercializacao o consumo desses produtos para o consumo de sua familia os 

agricultores "H", "A" e "G" afirma que sim "agente sempre deixa para o nosso consumo 6 

rapaz nao podemos plantar so para vender nao" 

Ja os agricultores "B","C", "E" afirma que "alem da comercializacao e o consumo 

agente deixa uma parte para reserva as sementes nao pode ter veneno" 

E por fim os agricultores "G" e "D" quando foram interrogado se eles durante a 

plantacao se preocupava com a producao pensando alem da comercializacao o consumo 

dos produto para a sobrevivencia da sua familia eles afirma que "claro que sim se eu 

pudesse colher tudo aqui" 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

Meneghetti (2012) ja apontava a Economia Solidaria nessa perspectiva onde ela e 

tida como um espaco de producao, consumo e comercializacao dos bens e servicos com 

enfase a valorizacao do ser acima de qualquer coisa, e sua organizacao se dar de forma 

associada. 

Mesmo acreditando que nao sabe o que e Economia Solidaria os agricultores 

afirmam fazer o uso desses conhecimentos para a producao e comercializacao dos 

produtos, embora nao consigam descrever como e utilizado. Vale ressaltar que apenas a 
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agricultora "H" afirma que isso acontece quando esta "fazendo a troca, que e informacao 

oferecer ajuda, unir nossos esforcos", zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.6 Desenvolvimento Sustentavel 

Os agricultores durante suas praticas deixam bem claro o quanto e importante 

cuidar do meio ambiente dessa forma eles citam algumas estrategias para garante a 

preservacao da natureza a exemplo de: 

Quadro 10 - preservacao do meio ambiente pensando nas geracoes atuais e futuras 

Quanto a preocupacao com preservacao do meio ambiente durante a preparacao do 

espaco para plantar Os agricultores "B" e " H " afirma que se preocupa" muito ai e o que eu 

mi preocupo mais nao tanto por mim que ja estou no meio da idade como dos meus netos, 

meus bisnetos os futuros que vierem pela frente e o porque o meio ambiente esta se 

devastando cada vez mais e ninguem sabe da valor a isso". 

"D" uso o esterco usando as caldas. 

Ja os agricultores "A" e "F" "NoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao toca fogo nem queima nada nem deixa lixo 

que pode prejudicar o solo e a gente sempre mantem o solo preservado (voce se preocupa 

com a geracao futura) sim pois e muito porque nos tem que deixar para os nossos filhos. 

Conforme os agricultores "C", "E" e "G" "acho que sim porque o meio ambiente 

primeiro preservando a mata que nos nao podemos acabar com a mata, temos que ter a 

mata nativa tem o trabalho da gente e o resto e mata. 

Fonte: dados da pesquisa, 2013. 

Conforme o exposto no quadro, observamos que durante suas atividades diarias, os 

agricultores/feirantes tem respeito pelo meio ambiente principalmente com a vegetacao 

nativa, enquanto que outros preservam o meio ambiente hoje pensando na gerac3o atual e 

tambem futura. 

Diante disso percebe-se que suas praticas convergem para um desenvolvimento 

sustentavel conforme Lucci et al (2005) quando ressalta que essa pratica contribui para a 

reducao dos problemas causado ao ecossistema, principalmente os causados no contexto da 

agricultura moderna. 
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CONCLUSAO 

Diante do que foi mencionado anteriormente podemos ver que a Economia 

Solidaria e uma excelente alternativa para amenizar a fome, a pobreza, o desemprego, alem 

de resgatar a autoestima das pessoas uma vez que elas vao estar diretamente envolvidas na 

"geracao de emprego e renda". 

Quanto ao estudo da Etnomatematica vemos que a mesma pode contribuir 

diretamente na vida dos agricultores da associacao embora sua aplicacao aconteca de 

forma implicita. 

Com relacao a agricultura familiar observamos que ela e tida como excelente 

alternativa para suprir as necessidades financeiras, embora nao podemos nos esquecer, que 

as dificuldades para se manter nesta proposta respeitando todos os seus principios sao 

inumeras uma vez que ha uma resistencia no consumo desses produtos pela populacao, 

pois os produtos produzidos no ambito da agricultura familiar tem valor comerciar 

diferenciado fora que a propria populacao nao tem consciencia quanto a consumo etico ou 

seja talvez nao conheca os beneficios que esses produtos pode causar na sua vida. 

Ja com relac3o a educacSo o grupo e bem diversificado pois alguns deles possuem 

apenas Alfabetizac&o outros concluiram o ensino medio enquanto que apenas um continua 

estudando dessa forma a educacao popular proposta pela pesquisa destaca muito bem a 

questao da diversidade presente na composicao do grupo e assim diante desse estudo 

podemos ver que a educacao popular destaca muito bem a luta do grupo quanto a busca 

pelo seu espaco no mundo. 

De forma geral a partir da presente pesquisa percebe-se que a proposta da economia 

solidaria se apresenta como uma excelente alternativa para amenizar alguns problemas que 

tiveram origem a partir do fortalecimento do capitalismo, outro ponto forte e a presenca da 

matematica no ambito da agricultura familiar proposto pelo o grupo. 

Quanto a pergunta de pesquisa que e conhecer qual a relacao entre Economia 

Solidaria e conhecimento matematico a partir da agricultura familiar tendo como foco o 

desenvolvimento sustentavel. 

Podemos ver essa relacao no contexto de suas praticas principalmente quando os 

mesmos afirmam que usa matematica no seu dia a dia o que vai de encontro com a 
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Etnomatematica que tem como foco relacionar conhecimento matematico e conhecimento 

construido dia apos dia no cotidiano de determinado grupo cultural. 

Sendo assim compreendemos que a Etnomatematica tem como objetivo extrair o 

conhecimento proprio de um grupo cultural e sendo assim a proposta do programa 

etnomatematica surgem para contextualizar o saber fazer entre a matematica e a propria 

necessidade de subsistencia da comunidade. 

De certa forma a Etnomatematica e o elo entre a matematica e o saber fazer da 

comunidade, pois no momento que eles estao construindo os espacos para plantar os 

mesmos fazem uso do conhecimento matematico dentro da sua cultura, ou seja, existe uma 

utilizacao do saber fazer com base nos conceitos matematicos proprio do seu grupo. 

Quanto a Economia Solidaria os mesmos apresentam algumas caracteristicas que (ser 

um grupo associado, trabalha pensando no todo, etc) convergem para um empreendimento. 

Entao a relacao entre a Educacao Matematica e a Economia Solidaria se da no momento 

que os mesmos se propoem a trabalhar de forma associada e que em suas pratica faz o uso 

da matematica na busca da sobrevivencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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APENDICES 



43 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APENDICE A - Questionario (Presidente da Associacao) 

1. Como surgiu a ideia de trabalhar agricultura familiar na associacao? 

2. Quantas familias compoem esta associacao? 

3. Quais sao as principals dificuldades que voces enfrentam ate comercializar os 

produtos/alimentos? 

4. Com que frequencia acontece as reunioes? Qual e o objetivo dessas reunioes? 

5. Quais as estrategias utilizadas por voce com relacao a organizacao dos trabalhos 

dos associados (as)? 

6. Voces tem parceria com algumas instituicoes? E como e a participacao delas? 
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APENDICE B - Entrevista dirigida aos associados(as) 

1. Voce estudou ou estuda? Qual e o seu nivel de escolaridade? 

2. O que a associacao representa para voce? 

3. O que e economia solidaria para voce? 

4. Voce usa os conhecimentos relacionados a economia solidaria para a producao e 

comercializacao dos produtos/alimentos? ( ) Sim ( ) Nao. Explique 

5. Na sua opiniao o que e conhecimento matematico. 

6. Quando voce esta construindo os espacos para plantar costumam usar alguns 

conhecimentos matematicos? ( ) Sim ( ) Nao. Como que voce faz? 

7. Como s3o calculados os espacos para plantar? 

8. Voce associa alguns conhecimentos matematicos no que se refere a espaco 

(canteiros), a producao (colheita)? ( ) Sim ( ) Nao. Explique 

9. Como voce se organiza (individual ou coletivamente) para construir os canteiros e 

fazer a plantacao e colheita dos alimentos? 

10. Quais as condicoes criadas por voces para poder vender na feira os alimentos 

produzidos na APFAS (associacao dos produtores familiares agroecologicos de 

Sume)? 

11. Qual a contribuicao da agricultura familiar para sua vida? 

12. Descreva a participacao de sua familia na producao e comercializacao dos produtos 

na feira agroecologica. 

13. Durante a preparacao do espaco para trabalhar, voce se preocupa com a preservacao 

do meio ambiente? ( ) Sim ( ) Nao, Explique 

14. Quando voce esta construindo os canteiros para plantar, voce leva em consideracao 

a producao pensando alem da comercializacao, o consumo destes alimento para 

alimentacao da sua familia? ( )Sim ( )N3o Explique 
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APENDICE C - Termo de Confidencialidade 

Titulo do projeto: Relacao entre a etnomatematica e a economia solidaria no contexto de 

uma associacSo em SumeVPB 

Pesquisador responsavel: Rosimere da Silva Bezerra 

Instituicao/Departamento: Universidade Federal de Campina Grande/Curso de 

Especializacao em Educacao de Jovens e Adultos com Enfase em Economia Solidaria no 

Semiarido Paraibano 

Telefone para contato: (83) 9932-1835 

Local da coleta de dados: APFAS (associacao dos produtores familiares agroecologicos 

de SumeVPB) 

O pesquisador do presente projeto se compromete a preservar a privacidade dos 

sujeitos cujos dados serao coletados atraves de entrevistas gravadas e aplicacao de 

questionario. Concorda, igualmente, que estas informacSes serao utilizadas unica e 

exclusivamente para execucao do presente projeto e posteriores publicacoes academicas. 

As informacoes somente poderSo ser divulgadas de forma anonima e serao mantidas sob a 

responsabilidade do pesquisador Rosimere da Silva Bezerra. 

Sume, 14 de setembro de 2013 

Pesquisador responsavel 

CPF: . . -

Participante/colaborador da pesquisa 

CPF: . . -


