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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho faz uma abordagem sobre "Experiencias de economia solidaria: 

um estudo sobre a associacao comunitaria duas serras 2 /PB", tendo em vista que 

em uma sociedade onde milhoes de pessoas encontram-se a beira do processo 

educativo e, portanto, afastados da condicao de desfrutar direitos de completa 

cidadania, a EJA assume um papel essencial no contexto da formacao constante do 

ser humano. EJA- Educacao de Jovens e Adultos ao decorrer de sua historia 

apresenta muitas variacoes demonstrando estarmos estreitamente ligadas as 

mudancas sociais, economicas e politicas que diferenciam as mudancas nos 

perfodos historico e educacionais do pais. Deste modo, o presente estudo tern por 

objetivo geral, analisar as contribuicoes da educacao formal para a organizacao e 

formagao de experiencias de economia solidaria na associacao comunitaria duas 

serras 2/PB. E, como objetivos especificos: verificar o nfvel de escolarizacao dos 

membros da associacao comunitaria duas serras 2/PB; identificar as praticas 

sistematizadas para organizacao e formacao da associagao; conhecer as 

experiencias de economia solidaria desenvolvido pela associacao. Apresentando 

como problematical Quais as contribuicoes da educacao formal para a organizacao 

e formacao de experiencias de economia solidaria na associacao comunitaria duas 

serras 2/PB? A pesquisa desenvolvida foi do tipo qualitative descritivo, onde a 

metodologia empregada neste tipo de trabalho possibilita, dentre outros aspectos, o 

conhecimento e a analise das caracteristicas de uma populacao, de acordo com os 

pre-requisitos estabelecidos, como no caso do grupo de membros de uma 

associacao, estudadas no presente trabalho, contribuindo para elucidacao e 

acompanhamento de opinioes e particularidades desse grupo. 

Palavras-chave: Apicultores. Associacao. Economia solidaria. Educacao. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This paper presents an approach about" Experiences of solidarity economy : a study 

on the community association DuasSerras 2-PB ", considering that in a society 

where millions of people are on the brink of the educational process and therefore 

removed condition to enjoy full rights of citizenship, EJA plays an essential role in the 

training of human constant. EJA , Youth and Adults at the course of its history has 

many variations demonstrating being closely linked to social, economic and political 

changes that differentiate periods in history and education in the country . Thus , this 

study aims to generally analyze the contributions of formal education and training for 

the organization of solidarity economy experiences in community association 

DuasSerras 2-PB .And, as specific objectives : to determine the level of education of 

the members of the community association DuasSerras 2-PB; identify systematic 

practices for organization and training of the association , to know the experiences of 

solidarity economy developed by the association . Presenting as problematic : What 

are the contributions of formal education and training for the organization of solidarity 

economy experiences in community association DuasSerras 2-PB? The research 

was carried out a qualitative descriptive , where the methodology used in this type of 

work allows , among other things , knowledge and analysis of the characteristics of a 

population , according to pre - established requirements, as in the case of the group 

members an association , studied in this work, contributing to the elucidation and 

accompanying opinions and peculiarities of this group. 

Keywords: Beekeepers. Association.Solidarity Economy.Education. 
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1 INTRODUQAO 

A Educacao Popular trata-se de uma educacao que assume um pacto com a 

sociedade e, assim, conta com a participagao orientada pela perspectiva de 

realizacao de todos os direitos do povo. Portanto, nao se trata de uma educacao 

imposta, ja que esta baseada no saber da comunidade e incentiva o dialogo. 

Com o aumento das industrias nos grandes centros urbanos e novas 

tecnologias impostas pelo sistema capitalista, a mao de obra teve que se adequar a 

esse novo sistema de capitalismo mundial onde muitos individuos foram excluidos 

em virtude de uma mau formacao educacional e mao de obra qualificada. Como 

forma de minimizar os impactos causados pelo capitalismo vigente, varias 

Associacoes e Cooperativas estao investindo em novas alternativas de geracao de 

emprego e renda, garantindo assim aos sujeitos desempregados, sustentabilidade e 

sobrevivencia, conhecida por: Economia Solidaria. 

Assim, e importante desenvolver a consciencia de que as pessoas devem ser 

sujeito no processo de desenvolvimento, o qual deve ser visto nao como fim em si 

mesmo, mas como meio de se obter, respeitando-se as caracteristicas etnico-

culturais, melhoria de qualidade de vida para diferentes populagoes, especialmente 

as mais pobres (NERY, 2011). 

As estrategias e as iniciativas de desenvolvimento local propoem-se a 

estimular a diversificacao da base economica local, favorecendo o surgimento e a 

expansao de empresas. As economias locais e regionais crescem quando se 

difundem as inovacoes e o conhecimento entre as empresas e os territorios, sendo 

essencial para o associativismo local (ZAPATA, 2006). 

Compreender que desde ha muito que o crescimento local abrange fatores 

socioeconomicos, politicos e culturais que nao se adequam unicamente pelo 

preceito de comercio, uma vez que e marcado pela cultura do contexto em que se 

situa. Assim sendo e analisado como o agregado de atividades culturais, 

economicas, politicas e sociais que compartilham de um piano de transformacao 

consciente da realidade da localidade, colaborando para a progresso da qualidade 

de vida dos moradores de pequenas localidades. 

Desta forma, surge uma inquietagao, como forma de entender a dinamica 

dessas relagSes que nascem no espago da economia, da politica, constituindo-se 

O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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em processos de aprendizagem e estruturas de poder, considerando o trabalho 

coletivo e as relagoes em grupo na sociedade. E apresenta como problematical 

Quais as contribuicoes da educacao formal para a organizacao e formacao de 

experiencias de economia solidaria na Associacao Comunitaria Duas Serras-PB? 

Portanto, este estudo apresenta como objetivo geral, analisar as contribuicoes 

da educacao formal para a organizacao e formagao de experiencias de economia 

solidaria na Associacao Comunitaria Duas Serras-PB. E, como objetivos especificos: 

verificar o nivel de escolarizacao dos membros da associacao comunitaria Duas 

Serras-PB; identificar as praticas sistematizadas para organizacao e formagao da 

associagao; conhecer as experiencias de economia solidaria desenvolvido pela 

associagao. 
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2 IMPORTANCE DA ECONOMIA SOLIDARIA NAS ASSOCIAQOES 

2.1 ORGANIZACAO POLlTICA DOS SUJEITOS 

Atualmente a organizacao politica vem se tomando cada vez mais complexa 

de entender, pois se observa que a politica no Brasil, torna-se cada vez mais 

desacreditada por parte da populacao que ja esta cansada de promessas que nao 

sao cumpridas principalmente, pela maior parte dos politicos comprovarem ausencia 

de credibilidade e honestidade ao assumirem o cargo. Infelizmente, trata-se de um 

quadro no qual a maioria deses politicos se distinguem como desmoralizados o que 

leva a populacao a desacreditar na maioria dos politicos. 

Conforme Weber (2000): 

E fato que o resultado final da atividade politica normalmente nao esteja de 
acordo com a proposta inicial, este paradoxo nao deve servir de pretexto 
para abandonar a causa, a premissa da necessidade de uma crenca seja 
ela qual for e de fundamental importancia para o homem politico, se ela 
estiver ausente a inanidade da criatura eclipsara ate mesmo o exito politico 
aparentemente mais solido (WEBER, 2000, p. 108). 

a a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CO 
• 

Assim, ao analisar o texto percebe-se que os politicos tern um compromisso 

com o povo que o elegeu e que precisa trabalhar com responsabilidade e 

integridade para atender as necessidades deste povo, contudo, nao quer dizer que 

toda decisao politica deve estar voltada unicamente para este fim, pois muitas vezes 

faz-se necessario agir de maneira responsavel adaptando algumas de suas acoes e 

promessas feitas em campanhas. 

Neste contexto, observa-se que uma politica direcionada a economia popular 

solidaria nao deve ser abrangida como uma politica de auxilio ou compensatoria. 

Deve-se, sobretudo, estar agregado as politicas de transferencia de tributo, 

estabelecer numa politica para o aumento e orientando-se para uma quantia da 

populacao que de acordo com a historia vem sendo excluida, em detrimento dos 

mais preparados e qualificados bem como para os pacientes da reestruturacao bem-

sucedida e da flexibilizacao das afinidades de trabalho. 



14 

Portanto, toda a politica deve ser organizada de maneira a possibilitar o 

acesso integrado, multiplo e escalonado aos seus instrumentos e mecanismos, 

visando atingir patamares cada vez mais sustentaveis de desenvolvimento social. 

Muito se tern ouvido falar em politicas publicas atualmente, contudo, vale 

ressaltar que sua conceituacao nao sugere apenas na determinagao dos interesses 

com maior influencia. Uma vez que, a politica publica propoe uma acao pela qual o 

Estado gere os conflitos entre diversos grupos sociais visando um equilfbrio formal 

entre suas demandas, buscando conservar e refletir o modelo hegemonico de 

sociedade. 

Contudo, para Libaneo (2002): 

E preciso que a escola contribua para uma nova postura etico-vaiorativa de 
recolocar valores humanos fundamentals como a justica, a solidariedade, a 
honestidade, o reconhecimento da diversidade e da diferenca, o respeito a 
vida e aos direitos humanos basicos, como suportes de conviccoes 
democraticas (LIBANEO, 2002, p. 7). 

Por conseguinte, a escola atua de maneira significativa na formacao da 

personalidade do aluno, sendo este participante do processo ensino-aprendizagem, 

devendo a escola instigar seu aluno a apresentar atitudes adequadas, diante de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cada situacao em que esta inserido na sociedade. A organizacao politica dos C£> 

sujeitos e bastante fundamentada no ambiente escolar e, portanto, cabe a este 

cuidar para que esta organizacao aconteca de modo correto, contribuindo para uma 

formacao politica direcionada para o coletivismo social. 

2.2 EDUCACAO FORMAL E INFORMAL 

A educagao formal acontece em espacos escolares, instituicoes 

regulamentadas por lei. Nessa educagao espera-se que aconteca uma 

aprendizagem efetiva e, tambem da certificacao e avangos por parte do alunado no 

processo ensino-aprendizagem em niveis cada vez mais altos. Por isso, para que a 

aprendizagem aconteca de maneira efetiva, ela tambem conta com a certificacao, 

possibilitando avangos de graus, ou seja, de series no ambito escolar. 

Segundo Gadotti (1999), ao abordar o metodo de Freire: 
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A crianca, o jovem e o adulto so aprendem quando tern um projeto de vida 
onde o conhecimento e significativo para eles. Mas e o sujeito que aprende 
atraves de sua propria acao transformadora sobre o mundo. E ele que 
constroi suas proprias categorias de pensamento, organiza o seu mundo e 
transforma o mundo. [..] Todavia, o educador tambem nao fica unicamente 
no saber do aluno. O professor tern o dever de ultrapassa-lo. E por isso que 
ele e professor e sua funcao nao se confunde com a do aluno (GADOTTI, 
1999, p. 8-10). 

Assim, o trabalho desenvolvido na escola, apresenta um melhor desempenho, 

desenvolvendo uma riqueza enorme de informacoes. Isto faz com que professores e 

alunos redescubram o valor desta importante relacao. E, aponta para a necessidade 

de construcao de um novo espaco de aprendizagem, com isto, novos metodos sao 

criados e recriados todo tempo, do ponto de vista do processo do tempo escolar do 

educando. Segundo Trilla (2008): 

O carater formal da educacao decorre essencialmente de um conjunto de 
mecanismos de certificacao que formaliza a selecao (e a exclusao) de 
pessoas diante de um mercado de profissoes estabelecido, que so comecou 
a se configurar ha cerca de 250 anos (TRILLA, 2008, p. 32). 

Assim sendo, a escola deve proporcionar conjunturas que beneficiem o 

aprendizado, onde o aluno autor e co-autor desse processo tenha anseio em instruir-

se e tambem razao, compreensao da seriedade desse aprendizado no futuro. E, 

assim, possibilitando saberes ao aluno que o tornem um verdadeiro cidadao. Pois a 

escola nao deve ser apenas transmissora de conteudos, mas principalmente, 

formadora de individuos capazes de atuarem em uma sociedade reflexiva e 

moderna. 

Fernandes e Park (2007) citam Afonso para distinguir o formal e o nao formal: 

Por educacao formal entende-se o tipo de educacao organizada com uma 
determinada sequencia (previa) e proporcionada pelas escolas, enquanto 
que a designacao nao formal, embora obedeca a uma estrutura e a uma 
organizacao (distintas, porem das escolas) e possa levar a uma certificacao 
(mesmo que nao seja essa a finalidade), diverge ainda da educacao formal 
no que respeita a nao fixacao de tempos e locais e a flexibilidade na 
adaptacao aos conteudos de aprendizagem a cada grupo concreto (PARK; 
FERNANDES, 2007, p. 131). 
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Neste contexto, a educacao formal pode ser definida como aquela que esta 

presente no ensino escolar institucionalizado, relativo ao ensino desenvolvido em 

instituigoes legalizadas e reconhecidas. 

Vieira efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al (2005) definem educacao formal como aquela que ocorre nos 

espagos formais de educagao, a nao formal como a que ocorre em ambientes nao 

formais, mas em situagoes onde ha intengao de ensinar e desenvolver 

aprendizagens e a informal como a que ocorre em situagoes informais como 

conversa entre amigos, entre outros. 

Com relagao a educagao informal, para Vieira et al (2005), sao situagoes 

informais aquelas do cotidiano das pessoas em seus ambientes familiares, 

profissionais, de lazer e entretenimento, entre outros que sao passlveis de ocorrer 

em diferentes ambientes. 

No entanto, e importante levar em consideragao que, em situagoes informais 

de aprendizado, as criangas estao habituadas a utilizar as interagoes sociais como 

maneira excepcional de acesso ao conhecimento: compreendem regras dos jogos, < j 

por meio dos outros e nao como consequencia de um esforgo exclusivamente Jf^ 

individual na solugao de um problema. Alguma modalidade de intercambio ~ 

igualitario, bem como associada num conjunto verdadeiramente direcionado para a 2 -

promogao do aprendizado e do crescimento, deveria ser aproveitada, por (J ) 

conseguinte, de carater produtivo na conjuntura escolar. bir 

2.3 ECONOMIA SOLIDARIA 

A historia do termo economia solidaria tern quase dois seculos e se inspira em 

diferentes correntes do socialismo em particular dos chamados utopicos (Fourier, 

Saint Simon, Robert Owen) numa epoca de intensas lutas sociais e acentuado 

decllnio economico nos principals paises europeus (LAVILLE, 1994, apud ARRUDA, 

2003, p. 232). 

Para Singer (2003), 

Economia solidaria, tal como ela ressurge do seculo XX, e uma resposta ao 
estrangulamento financeiro do desenvolvimento, a desregulacao da 
economia e a liberacao dos movimentos do capital, que acarretam, nos 
diversos paises, desemprego em massa, fechamento de firmas e 
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marginalizacao cada vez maior entre os desempregados (SINGER, 2003, p. 
116). 

Os relatos que se tern conhecimento dao conta de que a proposta de uma 

economia fundada na solidariedade, na partilha da riqueza e do saber, emerge no 

meio do seculo XIX, a partir das proprias contradicoes do capitalismo industrial 

(ARRUDA, 2003). 

Segundo Singer (2002) esse nascimento da economia solidaria se deu em 

reacao ao espantoso empobrecimento dos artesaos provocado pela difusao das 

maquinas e da organizacao fabril da producao. 

Para Singer (2003) a praxis economia solidaria que se constroi hoje deve 

muito as tradicoes passadas (cooperativismo) e enfrentar os problemas que surgem 

hoje, constituem um grande desafio cuja solucao ou caminho pode estar em estudar 

a fundo para aprender como os acertos e erros do passado e ultrapassar suas 

contradicoes e limites da atualidade. 

Assim, atraves das colocacoes dos teoricos citados anteriormente, destaca-se 

a origem da economia solidaria e sua importancia para a formacao do trabalho 

associado na atualidade. 

Sendo assim, economia solidaria se compoe como agregacao de individuos 

ou camadas com os mesmos empenhos, a fim de conseguir beneficios 

compartilhados em suas atividades economicas, o cooperativismo popular, em um 

caminho de superacao ao estilo capitalista de estabelecer as afmidades socio-

economicas compostas por individuos excluidos e marginalizados do mercado de 

trabalho. 

A Economia Solidaria, conforme Oliveira e Verardo (2007), se apresenta 

como: 

[...] perspectiva de desenvolvimento economico e social baseado em novos 
valores culturais e em novas praticas de trabalho e de relacao social. O 
desenvolvimento nao se restringe ao crescimento economico e deve 
abranger as relacoes entre as pessoas, a organizacao do trabalho, resgatar 
a dimensao humana na producao, na comercializacao e no consume Deve 
rever as transformacoes sofridas no mundo do trabalho recuperando a 
relacao entre trabalho e tempo livre e a questao socioambiental. Estamos 
falando de desenvolvimento que envolve o social, o cultural, o politico e o 
afetivo a partir do local, do espaco territorial e tambem no sentido mais 
geral, estamos falando de desenvolvimento sustentavel (OLIVEIRA; 
VERARDO, 2007, p. 8). 
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Assim sendo, a economia popular solidaria brasileira trata-se de uma 

estrategia que apareceu atraves de lutas sociais contra o desemprego e a pobreza, 

composta por atividades socio-economicas, de carater associative e autogestionario, 

que apresenta como principal caracteristica o do trabalho sobre o capital. 

Os movimentos de Economia Solidaria tern garantido a reproducao da vida de 

centenas de individuos sem acesso ao mercado de trabalho, gerando a 

incorporacao e o aumento socio-economico e cultural com maior sustentabilidade, 

equidade e democratizacao. 

Portanto, o papel da educacao na formagao social e fundamental para 

modificar os assuntos incluidos aos valores humanos modernos e para poder 

inventar, por via de conhecimentos estabelecidos no ambiente escolar, a 

competencia de avaliar os diferentes valores atualizados na comunidade e na 

constituicao de principios de respeito mutuo, honestidade, comunicacao, 

solidariedade, democracia, fortalecendo assim, o verdadeiro significado da economia 

solidaria na atualidade, sobretudo, com relacao aos alunos da Educacao de Jovens 

e Adultos. 

2.4 TRABALHOS ASSOCIADOS 

A atuacao da educacao na atualidade deve estar centralizada no 

desenvolvimento de acoes que considerem o trabalho coletivo, uma vez que, a 

escola tern a funcao social de formar cidadaos criticos e conscientes e, esta 

formacao somente e possfvel se a escola demonstrar atitudes e acoes que estejam 

direcionadas a todos de maneira igualitaria, buscando sanar os problemas 

cotidianos, mas sem interferir ou prejudicar um, em detrimento do outro no ambito 

escolar. 

Pois, conforme Medeiros (2008, p. 18): "atraves do trabalho, o homem 

adquire consciencia de classe, situa-se no mundo, percebe qual e o seu 'status quo' 

e toma uma posicao politica" 

Neste contexto, o trabalho associado encontra na escola um aliado para que 

a sociedade seja conscientizada sobre a importancia e significados deste tipo de 

trabalho, que considera sua organizacao baseada em valores e principios nao 

capital istas. 
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Para Santos (2002): 

[...] as cooperativas de trabalhadores tendem a ser mais produtivas que as 
empresas capitalistas, porque seus trabalhadores proprietaries tern maior 
incentivo economico e moral para dedicar o seu tempo e esforco ao 
trabalho, e porque, uma vez que os trabalhadores beneficiam-se 
diretamente quando a cooperativa prospera, diminuem drasticamente os 
custos de supervisao, que, numa empresa capitalista, sao altos porque a 
vigilancia constante do desempenho dos empregados necessaria para 
assegurar a cooperagao destes com a empresa (SANTOS, 2002, p. 36). 

Como e possivel observar, muitos sao os elementos em favor do trabalho 

associado, que vao desde as atividades que valorizam os principios nao capitalistas 

a questao da participagao ativa dos proprietarios-trabalhadores. 

Para Medeiros (2008): "trabalhar tambem e uma forma de identificar as 

pessoas, determina-las e classifica-las socialmente - atribuir status". 

O trabalho associado e desenvolvido a partir de cooperativas que fazem parte 

da comunidade onde estao localizadas e, muitas das vezes, constituidas por 

membros da mesma familia ou grupo de amigos que se integram a pequenas 

empresas e outras cooperativas, possibilitando uma interacao em rede de 

cooperagao. 

[...] o associado distingue-se do assalariamento pelo fato de que o ato de 
associacao concede-lhe estabilidade no posto de trabalho, ou seja, o direito 
de manter-ser como membro da comunidade de trabalho por todo o tempo 
de sua vida util como trabalhador, observadas evidentemente, a 
sobrevivencia do empreendimento e certas regras coletivamente 
estabelecidas (VIEITEZ; DEL Rl, 2001, p. 71). 

h -
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Trata-se de um trabalho que possibilita estabilidade, uma vez que, o 

associado e membro da comunidade e, portanto, ira permanecer associado 

enquanto puder prestar seu servigo, atendendo, evidentemente, as regras 

estabelecidas pela coletividade. 
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA METODOLOGIA 

A pesquisa utilizada foi do tipo qualitativa descritiva, na qual a metodologia 

empregada neste tipo de pesquisa possibilitou, dentre outros aspectos, o 

conhecimento e a analise das caracterfsticas de uma populacao, de acordo com os 

pre-requisitos estabelecidos, como no caso do grupo de membros de uma 

associacao estudadas no presente trabalho, contribuindo para elucidacao e 

acompanhamento de opinioes e particularidades desse grupo. 

Os dados foram coletados atraves de uma pesquisa de campo a partir de um 

questionario e entrevista aplicados aos membros participantes da pesquisa. 

Posteriormente a coleta das informacoes, efetuou-se a estrutura e pesquisa do 

material coletado. 

Para Bardin (1977, p. 30) "a analise de conteudo enriquece a tentativa 

exploratoria, aumenta a propensao a descoberta; e a analise de conteudo para "ver 

o que da'". 

Desse modo, a analise de conteudo teve como finalidade, revelar para 

descrever e interpretar o conteudo de toda categoria de informacoes e textos. Essa £2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CO 

pesquisa fez parte de uma busca pratica e teorica, com uma definigao especifica na 

area das verificagoes igualitarias. Estabelecer um bem, mais do que um singelo 

procedimento de diagnostico de informagoes, representando uma investida 

metodologica com propriedades e possibilidades proprias. 

A pesquisa foi realizada com membros da Associacao Comunitaria Duas 

Serras, povoado localizado no municipio de Serra Branca-PB, situado na 

Macrorregiao da Borborema e na Microrregiao do Cariri Ocidental, com uma area 

territorial de 737,743km 2, limitando-se as cidades de Sume, Sao Joao do Cariri, 

Coxixola, Sao Jose dos Cordeiros, Parari e Congo e distante 238 km da capital 

(IBGE.2010). 

Nas figuras 1 e 2 esta ilustrado um mapa da localizagao do estado da 

Paraiba e do municipio de Serra Branca onde a pesquisa foi realizada. 



Nesse mapa tambem podemos visualizar a figura (fotografia) que mostra a 

associagao comunitaria duas serras 2, onde foi realizada a pesquisa de campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2: Localizacao geografica da associacao comunitaria Duas Serras, Serra Branca/PB, 2013 
Fonte: Arquivo pessoal; IBGE 2010 
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4 APRESENTACAO E ANALISE DOS DADOS 

A pesquisa que se procede e um estudo de campo, que apresenta os 

principais dados sobre experiencias de economia solidaria na Associacao 

Comunitaria Duas Serras-PB. 

Para tanto, foram utilizadas pesquisas bibliograficas, artigos relacionados ao 

tema, pertinente ao assunto e paginas eletronicas de interesse cientifico que 

revelaram dados sobre a questao da economia solidaria na visao de alguns teoricos 

e, ainda, informacoes dos proprios associados da Associagao Comunitaria Duas 

Serras-PB. 

O material coletado foi bastante relevante sobre o trabalho associado e a 

educagao formal relacionado a economia solidaria. Deste modo, leituras e 

interpretagoes de algumas obras foram realizadas para um embasamento teorico 

sobre o assunto. Este procedimento de fontes secundarias visou a construgao de um 

breve historico sobre os conceitos e definigao da economia solidaria; a revisao da <C 

h— 

O 

literatura; a importancia do trabalho associado, bem como, do destaque a 

organizagao politica dos sujeitos. 

A Associagao Comunitaria Duas Serras 2 (ACODIS) teve inicio das suas ^ | 

atividades com a 1 a reuniao no ano de 2010, com 14 associados sedo 12 apicultoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i£) \ 

e 2 meliponicultores, tendo por finalidade principal, desenvolver atividades | 

direcionadas ao trabalho coletivo. 

Figura 3: Setor de fabricacao das caixas apicolas 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Verifica-se, portanto que a referida associagao vem, ao longo de sua 

fundacao, buscando ajuda do SEBRAE (Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas) e SENAR (Servico Nacional de Aprendizagem Rural) para 

cursos de aperfeigoamento dos mesmos, dentre eles pelo SEBRAE: 

> Associativismo; 

> Mulher empreendedora (destina as mulheres da associagao); 

> Atendimento ao cliente; 

> Boas praticas ao manuseio de alimentagao para manipulagao; 

> De olho na qualidade; 

> Tecnicas de vendas; 

> Controle financeiro. 

Em especial para os apicultores os cursos de analise de mercado e formagao 

de prego. 

O territorio de cidadania (Programa do Governo Federal langado em 2008) 

doou para os associados 08 kits apicolas (colmeias padrao langstroth, macacoes 

apicolas, pares de botas e garfos desoperculadores, caixa apicola). 

ACODIS tambem esta articulando com outras associagoes para produgao de 

rapadura de castanha de caju, de amendoim, de gergelim entre outros, todos 

utilizando o mel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4: Setor de producao da associacao 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Um aspecto que deve ser considerado e o projeto "Sustentabilidade 

Consciente" que a produgao de frutas e verduras juntamente com a criacao de 

abelhas, onde esse projeto ganhou do IPA (Instituto de pesquisa Agropecuaria) dois 

kits de irrigacao (e composto de conjunto de motobombas, cabegal de filtragem, 

sistema de irrigacao e injetor de fertilizante). Alguns associados participaram de 

palestras como: 

> Manejo de abelhas sem ferrao; 

> Alimentacao artificial proteica para Apis Melifera; 

> Construgao e montagem de colmeias langstroth; 

> Aumento da produtividade apfcola voltada para o semiarido; 

> Sustentabilidade em turismo rural. 

Outro aspecto que chamou a atencao na Associagao foi o interesse na 

realizagao de cursos cosmetico a base de mel e, de sabonetes e produtos pre e pos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5: Criatorio de abelhas da associagao 
Fonte: Arquivo pessoal 

Apos todo o processo de selegao e classificagao dos questionarios e 

entrevistas, organizou-se as falas dos entrevistados em fase de categorizagao. Os 
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questionarios foram respondidos seguindo um roteiro, a partir do qual foi extraida as 

concepcoes das pessoas entrevistadas acerca de nosso objeto de estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SEXO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• MASCULINO 

• FEMININO 

70% 

Grafico 1: Dados referentes ao sexo dos associados 
Fonte: Arquivo pessoal 

Analisando o grafico 1 constatou-se que a maioria dos associados e do sexo 

masculino, atingindo 70% dos que fazem parte da mesma. 

ESCOLARIDADE 

• ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

• ENSINO MEDIO 

INCOMPLETO 

Grafico 2: Dados referentes ao grau de escolaridades dos associados 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Os dados obtidos nessa questao nos mostram que 60% possuem Ensino 

Medio incompleto e 40% Ensino Fundamental incompleto. 0 que nos remete um 

baixo nivel de escolaridade. O que e preocupante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS 

• IDADE 

Grafico 3: Dados sobre a idade dos associados 
Fonte: Arquivo pessoal 

A media dos entrevistados situa-se entre 30 e 62 anos e participando 

efetivamente dos cursos de qualificacao e formacao oferecidos pela Associacao. 

Conforme Melo Neto e Froes (2001), a responsabilidade social de uma 

empresa esta associada a sua participacao nas acoes comunitarias no local onde 

esta inserida, atraves de medidas mitigadoras para amenizar os possiveis danos 

causados a sociedade decorrente de suas atividades exercidas. 
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• VOLTARAM AC 

ESTUDOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 4: Associados que voltaram aos estudos 
Fonte: Arquivo pessoal 

Em torno de 80% dos que estao associados voltaram a estudar para fazerem 

cursos de aperfeicoamentos e o EJA foi uma alternativa para esses associados e 

20% ja pensam em voltar aos estudos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ECONOMIA SOLIDARIA 

SOLARIEDADE ENTRE AS 

PESSOAS, 

ARRECADAgAO DE BENS 

IGUAISATODOS SEM 

RESTRICAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

100% 

Grafico 5: Com relacao a economia solidaria 
Fonte: Arquivo pessoal 

Com relacao ao conceito de economia solidaria, 100% dos entrevistados 

afirmou que trata da solidariedade entre pessoas, arrecadacao de bens iguais a 

todos sem restricao. 
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Para Medeiros (2008, p.50): "A economia solidaria surge como modo de 

producao e distribuicao alternativa ao capitalismo, e como um processo continuo dos 

trabalhadores, criados pelos que se encontram ou temem ficar fora do mercado de 

trabalho". 

A respeito do conceito de educacao formal os entrevistados responderam que 

se refere a educacao nas escolas atraves de professores habilitando-os a ler e a 

escrever para tornar cidadaos de bem. Alem disso, os entrevistados relataram ainda 

que todos os gastos e beneficios sao divididos para todos de forma igualitaria. E, 

que as acoes de organizacao da associacao acontecem mensalmente, atraves de 

reunioes debatendo sobre melhorias para o aumento da produtividade da 

associagao. 

4.1 INTERPRETACAO DOS RESULTADOS 

Por meio das informagoes obtidas na pesquisa de campo, observou-se nas 

entrevistas coletadas que os entrevistados entendem que o trabalho e a 

necessidade que cada pessoa precisa para melhorar as condigoes de vida. E, que, o 

trabalho associado, para eles, e quando um grupo de pessoas trabalha em busca do 

mesmo objetivo comum. 

O ressurgir da Economia Solidaria traz uma reflexao em torno dos conceitos e 

concepgoes acerca do desenvolvimento economico e da dinamica economica 

historica sob o capitalismo (BACELAR, 2006). Ja Cattani (2003) menciona que, 

empreendimentos economicos solidarios - compreendem as diversas 
modalidades de organizacao economica, originadas da livre associacao dos 
trabalhadores, com base em principios de autogestao, cooperagao, 
eficiencia e viabilidade (CATTANI, 2003,p.23). 

Nesta perspectiva, a presente pesquisa destacou-se na verificagao do nivel 

de escolarizagao dos membros da associacao de apicultores e meliponicultores de 

Duas Serras-PB, possibilitando a identificagao das praticas sistematizadas para 

organizagao e formacao da associagao, alem de proporcionar um conhecimento das 

experiencias de economia solidaria desenvolvidas pela associacao. 
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Para Medeiros (2008, p. 57): "A atuacao das assoc ia tes permite o exercicio 

da cidadania, devendo, portanto, ser dirigida para buscar interesses coletivos, 

agregar interesses especificos... e consequentemente gerar acoes transformadoras". 

Com a referida pesquisa tambem foi posslvel fazer uma analise sobre as 

contribuicoes que o processo de educagao formal tras, para o trabalho na 

associagao atraves do preparo para realizagao do mesmo. E, ainda, para uma 

compreensao de que cada associagao faz sua propria produgao e a comercializagao 

e feita atraves de feiras, ou mesmo cada um vende individualmente sua produgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 : Setor de preparos da Associagao 
Fonte: Arquivo pessoal 

Desta maneira, "O objetivo do Associativismo e construir estrategias para 

superar suas dificuldades, garantir a melhoria das condigoes de vida e a 

permanencia dos direitos conquistados" (MEDEIROS, 2008, p. 58). 

A organizagao da associacao e muito importante para captacao de recursos 

com vistas a produgao, que no caso da associacao pesquisada e desenvolvida por 

meio de reunioes com representantes do governo federal, estadual e com bancos. 

Destacando que, cada associado tern sua renda dependendo da sua produgao, mas 

todos ajudam com uma quantia para as despesas da associagao. 

Conforme Medeiros (2008): 
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As associates funcionam como meio para concretizacao de Direitos 
Sociais do desenvolvimento de atividades para a conscientizacao de seus 
socios, mostrando que e atraves das decisoes, de processos reivindicativos 
e acoes de seus membros, que as associacoes sao capazes de transformar 
a sua comunidade (MEDEIROS, 2008, p. 57). 

Com a pesquisa constatou-se que muitos sao os beneficios proporcionados 

pela economia solidaria ao trabalho nas associacoes. Economia esta que alem de 

propiciar uma renda familiar extra, tambem conscientiza a populacao sobre a 

importancia da utilizacao dos recursos naturais atraves do manejo sustentavel, 

contribuindo para a conservacao do meio ambiente. E, a ACODIS (Associacao 

comunitaria Duas Serras 2), como constatado nas entrevistas, desenvolve um 

trabalho voltado para a questao social e ambiental atraves da Associacao e o 

desenvolvimento de suas atividades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 7: Alguns tratamentos utilizam as abelhas 
Fonte: Arquivo pessoal 

Algumas culturas utilizam a apiterapia (ciencia alternativa que utiliza as 

abelhas e seus produtos), para fiz terapeuticos em animais e adultos. Nas doencas 

como reumatismo e artrite sao usados a apiterapia. 
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONSIDERACOES FINAIS 

Atraves do presente estudo pode-se observar a importancia do trabalho da 

Associacao Comunitaria Duas Serras- PB - ACODIS para propiciar uma renda extra 

aos associados e, tambem a atuarem em atividades sociais da comunidade e, ainda 

conscientizar a populacao sobre a importancia do manejo sustentavel dos recursos 

naturais, para minimizar os impactos causados no meio ambiente. Principalmente 

tendo em vista o nivel de escolaridade da maioria dos membros da associacao, pois 

como a maioria nao conseguiu concluir seus estudos, portanto, busca um trabalho 

que tambem ofereca cursos de qualificacao e formacao oferecidos pela associacao. 

E imprescindivel salientar o fato de que producao de mel em serra branca 

representa fonte de renda dos produtores familiares, e que, torna relevante 

considerar a identificacao das contribuigoes da educagao formal para a organizacao 

e formacao de experiencias de economia solidaria na associagao de apicultores e 

meliponicultores do municipio, reconhecendo as experiencias de economia solidaria 

desenvolvidas pela associagao. 

Assim sendo, os dados obtidos atraves do questionario contribuiu para a 

formulagao e discussao dos resultados, o que colaborou para o processo de 

construgao deste trabalho. 

Verifica-se, portanto, que diante de todas as exposigoes fica claro que a 

simples formagao de associagoes pode assegurar a qualidade de vida da populagao 

e, ao mesmo tempo educar os cidadaos a interagirem de maneira consciente sobre 

o ambiente. Por meio do trabalho nas associacoes e possivel desenvolver o espirito 

solidario e cooperative 

E que, alem disso, o trabalho em associacoes proporciona, alem do 

desenvolvimento sustentavel, a oportunidade de trabalho para pessoas que nao 

tiveram a oportunidade de finalizar seus estudos, ou de inserir-se em cursos 

profissionalizant.es. 

Em contrapartida, falta incentivo do governo local devido muitas vezes serem 

de partidos opostos, prejudicando assim o andamento das associagoes e nao 

oportunizando os associados, ficando esses a merce da propria sorte. 

http://profissionalizant.es
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APENDICE A - QUESTIONARIO 

MINISTERIO DA EDUCACAO 

SECRETARIA DE EDUCACAO CONTINUADA, ALFABETIZACAO E 

DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE POLJTICAS DE EDUCAQAO DE JOVENS E ADULTOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

INCUBADORA UNIVERSITARIA DE EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS 

SOLIDARIOS CAMPUS SUME-PB 

QUESTIONARIO 

1) SEXO 

2) GRAU DE ESCOLARIDADE 

3) IDADE 

4) QUAIS OS CURSOS OFERTADOS PARA OS ASSOCIADOS 

5) COMO SE DA A PARTICIPAQAO DOS ASSOCIADOS NOS CURSOS DE 

FORMACAO/QUALIFICACAO 

6) CONCEITO DE ECONOMIA SOLIDARIA 

7) CONCEITO DE EDUCACAO FORMAL 
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8) EXPERIENCIAS DE ECONOMIA SOLIDARIA DESENVOLVIDAS NA 

ASSOCIACAO 

9) COMO SE ORGANIZARAM AS PESSOAS NO PROCESSO DE CRIACAO 

DA ASSOCIACAO 

10) COMO SE ORGANIZAM AS PESSOAS NA ASSOCIACAO PARA 

DESENVOLVER AS ATIVIDADES PRODUTIVAS 
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APENDICE B - ENTREVISTA 

MINISTERIO DA EDUCACAO 

SECRETARIA DE EDUCACAO CONTINUADA, ALFABETIZACAO E 

DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE POLITICAS DE EDUCAQAO DE JOVENS E ADULTOS 

UNIVERSIDADE F E D E R A L DE CAMPINA GRANDE 

INCUBADORA UNIVERSITARIA DE EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS 

SOLIDARIOS CAMPUS SUME-PB 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1) O QUE VOCE ENTENDE POR TRABALHO? 

2) O QUE VOCE ENTENDE POR TRABALHO ASSOCIADO? 

3) QUAIS AS CONTRIBUICOES QUE O PROCESSO DE EDUCACAO FORMAL 

TROUXE PARA A REALIZACAO DE SEU TRABALHO NA ASSOCIACAO? 

4) COMO SE DA A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS BENS 

GERADOS PELOS ASSOCIADOS? 

5) COMO SE ORGANIZAM PARA CAPTAR RECURSOS PARA A 

ASSOCIACAO COM VISTAS A PRODUQAO? 
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6) COMO E DISTRIBUIDA E APLICADA A RENDA MENSAL DA PRODUCAO 

NA ASSOCIACAO? 


