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RESUMO 
 
 
Nos últimos anos, tem adquirido força entre teóricos e agentes políticos a idéia de 
que a formação de laços de cooperação e a organização em associações 
objetivando a produção de bens, o consumo ou a prestação de serviços podem 
contribuir para a redução da desigualdade social e aumento da qualidade de vida de 
populações consideradas vulneráveis socialmente, como trabalhadores 
desempregados, com baixa capacitação profissional, pobres, mulheres e jovens. O 
exercício destas atividades produtivas sob a forma da cooperação é crescente no 
Brasil, podendo ser observados, nas últimas décadas, o surgimento de uma série de 
movimentos sociais representados por entes públicos e privados que incorporam os 
princípios e métodos adotados pelo cooperativismo solidário. Desta evolução, no 
ano de 2003, assumindo uma postura mais atuante, o poder público federal criou a 
Secretaria Nacional de Economia Solidária, com a finalidade de viabilizar e 
coordenar atividades de apoio e fomento à atividade econômico solidária no território 
nacional. Nessa perspectiva, a presente dissertação estabeleceu o quadro teórico e 
histórico no qual se inserem estas organizações denominadas empreendimentos 
econômicos solidários e investigou seus limites e possibilidades de sustentabilidade 
econômica, seus processos organizacionais e o seu papel de agente de 
desenvolvimento humano, considerada a  realidade do município de Franca. Dado o 
foco da pesquisa e a existência destas organizações em atividade no município, 
catalogadas por meio de um mapeamento realizado pela citada secretaria, foi 
possível identificar comparativamente a outras regiões do país, um reduzido número 
de empreendimentos. Assim, a pesquisa se desenvolveu em três frentes objetivando 
compreender o papel destas organizações como possibilidade de estímulo ao 
desenvolvimento do município. A primeira, através da análise teórica da economia 
solidária à luz do direito ao desenvolvimento humano, a segunda, almejou investigar 
a relação Estado/sociedade, descreveu o processo de evolução histórica dos EES 
no mundo, no Brasil e no município de Franca, e a terceira, identificou o impacto 
desta atividade na vida dos responsáveis por estes empreendimentos e para o 
desenvolvimento da cidade. Para o alcance dos objetivos, o estudo foi de natureza 
exploratória, utilizando-se o método de pesquisa bibliográfica e qualitativo descritivo 
na coleta de dados através da aplicação de entrevistas semiestruturadas aos 
empreendedores solidários e gestores públicos locais. Ao se aproximar da realidade 
destes empreendimentos foi possível identificar um limitado alcance das políticas 
executadas pelo governo federal, no mesmo compasso, se situa o poder público 
local. Somada a esta ausência de ações públicas, com a análise dos EES foram 
identificadas debilidades estruturais que enfraquecem a eficiência da sua gestão, e 
por conseqüência, refletem no seu nível de maturidade, podendo vir a fragilizá-los 
sob a perspectiva da promoção do desenvolvimento econômico e social. Entretanto, 
a pesquisa apurou que esta alternativa econômica é viável localmente se 
incentivada pelo poder público e os empreendedores forem capacitados e educados 
para atuar em cooperação e solidarismo. 
 
Palavras chave: economia solidária; políticas públicas; desenvolvimento humano; 
direito ao desenvolvimento; desenvolvimento regional.   



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

In the last years, the idea of join together the cooperation and organization in 
associations, aiming the production of goods, the consumption, or the provision of 
services, that can help to reduce the social inequality and also improve the quality of 
life of the population considered socially vulnerable, as disqualified unemployed 
workers, poor, women and the young ones, has gained strength among theorists and 
politicians. The exercise of these productive activities in order to cooperate with 
those people is growing in Brazil and, in most recently decades, the emergence of 
many social movements represented by public and private entities that embody the 
principles and methods adopted by the solidarity cooperative could be noted. In 
2003, assuming a more active posture, the federal government created the National 
Secretariat of Solidarity Economy, in order to coordinate and facilitate activities to 
support and foster solidarity economy in the entire national territory. From this 
perspective, this dissertation aims to establish a theoretical and historical framework 
in which these organizations are inserted, called solidarity economic business, and 
also investigate the limits and possibilities of its economic sustainability, the 
organizational processes used by this collective way of production, considering, for 
the development of this research, the reality of Franca city. Focusing the research at 
the existence of solidarity productive organizations in activity in Franca city, 
cataloged by a performed mapping made by the already mentioned Secretariat, 
comparing with other regions of this country, can be identified a small number of 
enterprises. This way, this research was developed on three fronts, in order to 
comprehend the function of these organizations as possibility to stimulate the 
development of the municipality. The first one, through the theoretical analysis of the 
social economy in light of the right to human development, the second one, aimed to 
investigate the relationship between state and society, that described the process of 
historical evolution of EES in the world, in Brazil and in Franca city, and the third one 
identified the impact of this activity in the life of those who are responsible for these 
projects and the development of the city. To achieve the proposed goals, this study 
had an exploratory nature, using literature review and qualitative descriptive method 
described at the data collection through the application of interviews semistructured 
with solidarity entrepreneurs and public local managers. Approaching the reality of 
these enterprises was possible to identify a limited range of policies implemented by 
the federal and local government. Added to this lack of public actions, with the 
analysis of the ESS, were identified structural weaknesses that undermine the 
efficiency of its management and, therefore, reflect on their maturity level, that may 
eventually weaken than from the perspective of promoting economic and social 
development. However, the survey found that this economic alternative is locally 
feasible if encouraged by the government, and also, if the entrepreneurs are trained 
and educated to work in cooperation and solidarism. 
 
Key-words: solidarity economy; public policies; human development; development 
rights; regional development.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

O desemprego tem sido um dos maiores problemas da sociedade 

contemporânea. Conforme dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

em seu informe anual sobre tendências globais de emprego, no ano de 2009, 

agravado pela crise financeira de 2008, o desemprego mundial atingiu 6,6% da 

população economicamente ativa, ou seja, 212 milhões de pessoas estavam àquela 

época em condição de desemprego ou subemprego.  

Apesar das diferentes causas atribuídas ao desemprego, não resta 

dúvida que, com a economia globalizada, torna-se cada vez mais urgente a busca 

da solidariedade, coesão social e distribuição equilibrada da riqueza, fazendo frente 

à perceptível precarização das relações de trabalho, no seu âmago, expressada pela 

baixa empregabilidade de específicas camadas da população1. Esta ausência de 

ocupação traduz-se em índices alarmantes, que não escapam à realidade brasileira 

e atingem as mais importantes regiões metropolitanas brasileiras2.   

O constante debate acerca desta tendência estrutural capitalista 

(notadamente após a década de 1980, com a intensificação do processo de 

globalização do mercado e o avanço da tecnologia), de excluir e empobrecer parcela 

considerável da classe trabalhadora no mundo, ocasionou, segundo reflexões de 

Singer e Souza (2000, p. 14), a “polarização da sociedade”, resultando na adoção de 

posturas alternativas como a Economia Solidária. 

Nesse cenário, o modelo da economia solidária representa uma 

proposta de geração e distribuição de renda como opção para a contenção e 

minimização da desigualdade social. Atualmente, não mais transita apenas no 

campo teórico, ultrapassando-o com base nas experimentações práticas que 

                                                           
1 Guimarães (2004, p. 111) esclarece que na década de 1990 a globalização da economia e a 
reestruturação produtiva, somadas à privatização das empresas públicas, representaram para os 
trabalhadores brasileiros, principalmente aqueles inseridos no mercado formal, uma “dramática 
ruptura causadora do desemprego”, com índices jamais antes vistos na nossa história.  
2 Conforme estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), a taxa de desemprego total (taxa de desemprego aberta mais a taxa de desemprego oculta, 
que é subdividida em desemprego por desalento, que engloba aquelas pessoas que desistiram de 
procurar emprego mas que gostariam de trabalhar, e em desemprego por trabalho precário) em todas 
as regiões metropolitanas e Distrito Federal no período entre 1998/2009, entre homens e mulheres, 
manteve-se no mínimo em percentual superior a 10% da população econômica ativa (PEA). 
Disponível em: <www.dieese.org.br> 



 

surgiram no Brasil a partir da década de 1980. As organizações produtivas que 

adotaram este modelo, atualmente, são encontradas em todo o território nacional.  

A magnitude alcançada pelo denominado movimento solidário e as 

propostas transformadoras que lhe revestem favoreceram a amplitude do debate 

sobre o tema e um maior engajamento político neste sentido, notadamente quando 

positivos resultados passaram a ser observados. 

Nessa perspectiva, nas últimas décadas, se consolidaram uma série de 

movimentos sociais representados por entidades da sociedade civil, fundações e 

associações das mais variadas espécies, que incorporam os princípios e métodos 

aplicados pela economia solidária.  

No ano de 2003, o governo federal institucionalizou políticas públicas 

correlatas ao tema, criando a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), 

órgão integrante do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com atribuições 

específicas de fomentar, desenvolver e consolidar atividades econômico solidárias 

no território brasileiro. O governo federal se instrumentalizou, inclusive, com a 

execução de um programa específico denominado Economia Solidária em 

Desenvolvimento. 

Assim, a presente dissertação pretende estabelecer o quadro teórico e 

histórico no qual se inserem estas organizações denominadas empreendimentos 

econômicos solidários investigando seus limites e possibilidades de sustentabilidade 

econômica, seus processos organizacionais e o seu papel de agente fomentador de 

desenvolvimento humano, haja vista que se apresentam como uma possível 

alternativa para a minimização da pobreza e geração de renda a populações 

consideradas vulneráveis socialmente, como trabalhadores desempregados, jovens 

e mulheres. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, será considerada a realidade do 

município de Franca/SP, que atualmente possui organizações produtivas 

autodeclaradas junto à SENAES como empreendimentos de economia solidária, 

organizações estas, que, comparativamente a outras cidades ou regiões do país, 

constituem um número inexpressivo. Faz-se necessária, assim, a investigação de 

sua relevância para o desenvolvimento da região de Franca. 

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é compreender o papel 

dos empreendimentos econômicos solidários na região de Franca/SP como 

possibilidade de estímulo ao desenvolvimento do município. 



 

São também objetivos específicos do estudo: 

1. Descrever o processo de evolução histórica dos empreendimentos 

econômico solidários no mundo, no Brasil e no município de Franca/SP; 

2. Identificar a visão do poder público do município de Franca/SP 

acerca dos empreendimentos econômicos solidários e seu papel para o 

desenvolvimento da região; 

3. Identificar a perspectiva dos responsáveis pelos empreendimentos 

econômicos solidários do município de Franca sobre o seu papel em suas vidas e 

para o desenvolvimento da cidade. 

A pesquisa se desenvolveu em três frentes, a primeira, com base na 

análise teórica da economia solidária à luz do direito ao desenvolvimento humano. A 

segunda, almejando investigar a relação Estado/sociedade, descrevendo o processo 

de evolução histórica dos Empreendimentos Econômicos Solidários no mundo, no 

Brasil e no município de Franca, analisando a atuação do poder público quanto à 

promoção destes empreendimentos e sua visão acerca de seu papel para o 

desenvolvimento da região, e a terceira, objetivando identificar alguns resultados 

desta atividade na vida dos responsáveis por estes empreendimentos e para o 

desenvolvimento da cidade.  

Para o alcance dos objetivos propostos, o trabalho foi dividido em 

quatro capítulos.  

Promover o desenvolvimento social e econômico de uma nação 

envolve a participação de todos, e o Direito assume posição de vanguarda neste 

processo. Sendo assim, o primeiro capítulo descreve o processo histórico de 

concepção e evolução dos Direitos Humanos e do Direito ao Desenvolvimento, se 

preocupando, neste ínterim, com a posição do Estado brasileiro na sua observância 

e respeito.  

Neste capítulo, considerando toda a construção legal sobre o Direito ao 

Desenvolvimento e sua promoção, a economia solidária é inserida adotando-se a 

perspectiva de sua contribuição para o desenvolvimento econômico, social, cultural 

e político da nação, no qual os direitos humanos e liberdades fundamentais possam 

ser concretizados.  

O segundo capítulo pretende aprofundar o conceito e apresentar a 

evolução da Economia Solidária no mundo, que por suas características e 

peculiaridades é expressão da organização cooperativa, muito conhecida por todos. 



 

Entretanto, a Economia Solidária, como forma de organização do trabalho e 

produção, possui abordagens na relação homem/trabalho muito diferenciadas da 

forma capitalista tradicional, sendo considerada por muitos, campo fértil para o 

aprimoramento de um novo modelo de desenvolvimento social e econômico. Desta 

forma, neste capítulo, são aprofundadas e discutidas as possibilidades da Economia 

Solidária se constituir como uma alternativa à emancipação e inclusão social dos 

trabalhadores.  

O terceiro capítulo trata de aprofundar a estrutura organizativa da 

forma de expressão máxima da Economia Solidária, ou seja, o Empreendimento 

Econômico Solidário. São estabelecidos o conceito e abrangência desta forma de 

organização da produção, a sua evolução na sociedade brasileira e a postura do 

poder público no incentivo da produção solidária com a criação da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária.  

O quarto e último capítulo se debruça, efetivamente, na pesquisa dos 

EES existentes no município de Franca. Como ponto de partida da pesquisa de 

campo, orientou-se o pesquisador, nos EES efetivamente autodeclarados como 

empreendimentos solidários junto ao MTE/SENAES. A partir deste levantamento, o 

universo destas organizações foi apreendido, considerando os objetivos propostos 

pelo trabalho. Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos 

escolhidos e os resultados da pesquisa, com a pertinente discussão e considerações 

finais.  

Almeja-se com este trabalho contribuir para a análise dos 

empreendimentos econômicos solidários como possibilidade de desenvolvimento 

econômico e social da região de Franca/SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1 DIREITO AO DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO  

 
 
A valorização do ser humano sob a égide da universalidade encontra 

sua origem nos movimentos anti-absolutistas iniciados na França do século XVIII. 

Com o advento da Revolução Francesa, culminando com a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a idade contemporânea se inicia com 

a preocupação de construção de uma identidade cidadã no mundo.  

Esta construção passa a assumir contornos mais nítidos a partir do 

reconhecimento da necessidade de, em contraposição ao poder estatal, serem 

criados instrumentos legais que reconhecessem e assegurassem direitos civis, 

políticos, culturais e sociais ao ser humano (VENTURA, 2009). 

A proteção do ser humano está ligada à sua própria condição humana. 

Como destaca Ventura (2009), a concepção atual de direitos humanos é produto de 

uma formação histórica, de gerações ou dimensões de direitos que foram sendo 

reconhecidos à medida que dada comunidade sentia a necessidade de sua 

efetivação. Apesar de suas diferentes dimensões, diversos tratados internacionais 

reafirmam o caráter universal3 e atemporal dos direitos humanos. Trata-se, afinal, de 

algo que é inerente à própria condição humana, em ligação com particularidades 

determinadas de indivíduos ou grupos. 

Moraes (2002, p. 39), com base em uma perspectiva constitucionalista, 

ressalta a finalidade precípua dos direitos humanos, como sendo a de proteção à 

dignidade do ser humano, considerando-os como:   

 

[...] o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que 
tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua 
proteção contra o arbítrio do poder estatal, o estabelecimento de condições 
mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana.    

 

                                                           
3 A concepção de universalidade dos direitos humanos decorre da ideia de inerência, ou seja, estes 
direitos pertencem a todos os membros da espécie humana, sem qualquer distinção fundada em 
atributos inerentes aos seres humanos ou na posição social que ocupam. 



 

Weis (1999, p. 23), adotando mesmo entendimento, enfatiza a 

necessidade de reconhecimento e positivação dos direitos humanos como forma de 

possibilitar a sua promoção e proteção, afirmando: 

 

[...] a criação de um sistema positivado não implica o abandono da raiz 
jusnaturalista dos direitos humanos. Ao contrário, é plenamente reconhecido 
que estes são inerentes ao ser humano, decorrendo daí que eles não 
surgem da vontade dos Estados, mas são por estes positivados, a fim de 
lhes conferir uma qualidade jurídico-normativa, possibilitando que sejam 
reconhecidos como fontes formais de direitos subjetivos e, se caso for, que 
sejam deduzidos em juízo ou perante órgão internacionais. 
 

Este processo histórico de consolidação dos direitos humanos como 

direitos universais, inalienáveis e intrínsecos à condição humana, é acelerado com a 

criação no ano de 1945, da Organização das Nações Unidas. Esta organização foi 

criada com o intuito de promoção da paz e segurança internacionais, do 

desenvolvimento econômico e social dos países, e, principalmente, o respeito e 

promoção dos direitos humanos.  

A criação da ONU é marcada pela união de esforços em torno da 

necessidade de, considerando todos os atos cruéis e atentatórios à dignidade 

humana praticados, especialmente pelo Estado nazista durante a II Guerra Mundial, 

elaborar-se um documento universal sobre direitos humanos, concretizando-os. Este 

documento, de características bem peculiares em relação às demais cartas de 

direitos do passado, foi denominado Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

aprovada no ano de 1948. 

Sobre suas especificidades, Dallari (1991, p. 179) esclarece: 

 

O exame dos artigos da Declaração revela que ela consagrou três objetivos 
fundamentais: a certeza dos direitos, exigindo que haja uma fixação prévia e 
clara dos direitos e deveres, para que os indivíduos possam gozar dos 
direitos ou sofrer imposições; a segurança dos direitos, impondo uma série 
de normas tendentes a garantir que, em qualquer circunstância, os direitos 
fundamentais serão respeitados; a possibilidade dos direitos, exigindo que 
se procure assegurar a todos os indivíduos os meios necessários à sua 
fruição[...] 

 

A Declaração de 1948 inovou ainda ao introduzir elementos que 

futuramente seriam considerados como caracterizadores da concepção atual de 



 

direitos humanos, como a universalidade, a indivisibilidade4 e a interdependência 

(WEIS, 1999). 

Como sucedâneo da Declaração de 1948, o conceito de 

desenvolvimento humano foi melhor dimensionado no corpo da Declaração sobre o 

Direito ao Desenvolvimento, de 1986, sendo considerada o marco mundial da 

afirmação do Direito ao Desenvolvimento como um direito humano inalienável e 

parte integrante dos direitos humanos fundamentais. 

A definição de direito ao desenvolvimento, em seu artigo 1º, estabelece 

que: 

 
O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do 
qual toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do 
desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele 
desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
possam ser plenamente realizados (ONU, 1986). 

 

Em continuidade, a Declaração é diretiva ao dispor no artigo 6º, 

parágrafos 1º, 2º e 3º, quanto à responsabilidade que cabe aos Estados: 

 
1. Todos os Estados devem cooperar com vistas a promover, encorajar e 
fortalecer o respeito universal pela observância de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, 
sexo, língua ou religião. 
2. Todos os direitos humanos e liberdades fundamentais são indivisíveis e 
interdependentes; atenção igual e consideração urgente devem ser dadas à 
implementação, promoção e proteção dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais. 
3. Os Estados devem tomar providências para eliminar os obstáculos ao 
desenvolvimento resultantes da falha na observância dos direitos civis e 
políticos, assim como dos direitos econômicos, sociais e culturais (ONU, 
1986). 

 

Franco e Feitosa (apud Sengupta, 2000), ao definirem o Direito ao 

Desenvolvimento, o fazem caracterizando-o como um direito humano por meio do 

qual toda pessoa humana e todos os povos são chamados a participar, a contribuir 

para e a usufruir do processo de desenvolvimento. Para Sengupta (2000), o 

desenvolvimento é um processo no qual os direitos humanos e liberdades 

fundamentais podem ser realizados.   

                                                           
4 É presente e forte a crítica quanto à visão compartimentalizada dos direitos humanos traduzida pela 
classificação por meio de gerações, ainda que revele a formulação histórica em torno do tema, por 
conduzir para a ideia de que uma nova geração vem a substituir a demais, quando, ao contrário, a 
tendência é de que elas se complementem e se reforcem mutuamente. Daí a inter-relação e 
indivisibilidade de todos os direitos humanos (RISTER, 2007). 



 

Dessa feita, e com propósito de definitivamente assegurar a garantia 

ao desenvolvimento humano, nasce a necessidade de proteção, promoção e 

inserção destes direitos na agenda política dos Estados, que possuem a 

responsabilidade de realizá-los por meio de ações a serem implementadas nacional 

e internacionalmente, pautadas na premissa maior da cooperação entre os povos.  

Os Estados Nacionais, assim, ao positivarem estes direitos, devem estar 

imbuídos à adoção de princípios e valores que destaquem, ao máximo, a dignidade 

da pessoa humana e sua proteção. O esforço atual é o da construção do conceito de 

uma cidadania universal, relativizando-se, por consequência, a soberania absoluta 

do Estado ao regular o tema, almejando-se a formação de um conjunto legítimo, 

universal e indivisível de proteção aos direitos humanos. Nesse contexto, Canotilho 

(2010, p. 1217) expõe que: 

 

[...] hoje os fins dos Estados podem e devem ser os da construção de 
‘Estados de Direito Democráticos, Sociais e Ambientais’, no plano interno e 
estados abertos e internacionalmente amigos e cooperantes no plano 
externo [...]. Por isso, o poder constituinte dos Estados e, 
conseqüentemente, das respectivas Constituições nacionais, está cada vez 
mais vinculado a princípios e regras de direito internacional. [...] O poder 
Constituinte soberano criador de Constituições está hoje longe de ser um 
sistema autônomo que gravita em torno da soberania do Estado. A abertura 
ao Direito Internacional exige a observância de princípios materiais de 
política e direito internacional, tendencialmente informador do Direito 
interno. 

 

O Estado brasileiro, signatário desta Declaração e alinhado a estes 

princípios, em seu ordenamento jurídico contempla o direito humano fundamental ao 

desenvolvimento econômico nacional em um regime jurídico próprio, constitucional, 

disposto no Título VII da Constituição da República de 1988. O legislador brasileiro, 

ainda, elegeu o desenvolvimento nacional como um dos objetivos da República, 

conforme dispõe o artigo 3º da Lei Maior. Dessa forma, é condição imprescindível 

para a realização dos fins republicanos, delimitando-se, assim, a interpretação de 

todas as disposições constitucionais de 1988, e impedindo qualquer manifestação 

legislativa que confronte ou macule estes objetivos. 

Esta legislação propõe uma visão integrativa entre o escopo econômico 

e social de desenvolvimento, sintetizada por Collaço (2004, p. 1): 

 

As normas constitucionais pertinentes à ordem econômica expressam que o 
desenvolvimento das riquezas e dos bens de produção nacionais deve ser 
compatível com a aquisição de qualidade de vida da população brasileira, 



 

na medida em que as camadas sociais tenham possibilidade de igualdade 
de condições no acesso a este desenvolvimento, pois a produção de 
riquezas deve orientar-se pelo princípio distributivo da atuação do Estado na 
seara econômica. Trata-se do conteúdo político da Constituição, bem como 
de sua funcionalidade na realidade social concreta. 

 

Nesse sentido, as disposições do artigo 174 da Constituição Federal 

necessitam ser compreendidas, ou seja, revelam um direito humano fundamental ao 

desenvolvimento econômico e social nacional, a ser planejado e promovido pelo 

Poder Público e, ao mesmo tempo, estabelecem a obrigação do Estado em 

promovê-lo, se empenhando em incrementar o bem-estar de toda a população e de 

todos os indivíduos: 

 

Artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado. 
§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará 
os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 
§ 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 
associativismo (BRASILa, 1988). 

 

Ao abordar o tema, Silva (2004, p. 39-40) afirma que: 

 

No âmbito do constitucionalismo contemporâneo, a realização dos direitos 
humanos e dos direitos sociais constitui-se em condição legitimadora de 
qualquer ordem jurídica estabelecida. [...] A função dos sistemas de direito, 
na realidade contemporânea, deve ser orientada instrumentalmente para a 
tradução de princípios e previsões normativas em ações públicas e judiciais 
vertidas para sua realização. [...] O Estado Constitucional pretende que 
seus textos se façam realidade, que se cumpram ‘socialmente’; ‘reivindica’ a 
realidade para si: sua normatividade deve converter-se em normalidade. 

 

Deste comprometimento legal do Estado se invoca, por necessário, a 

interligação entre o texto jurídico e a produção de seus efeitos na realidade social, 

que se realiza conforme o grau de efetividade destas normas. O texto constitucional 

é elaborado na perspectiva maior de sua aplicabilidade, almejando sempre o 

descortinar destes efeitos. 

O Direito ao Desenvolvimento, por sua natureza de direito público 

subjetivo5 é oponível em face do Estado. De tal maneira, que este mesmo Poder 

                                                           
5 “A dicotomia [entre direito objetivo e subjetivo] pretende realçar que o direito é um fenômeno 
objetivo, que não pertence a ninguém socialmente, que é um dado cultural, composto de normas, 
instituições, mas que, de outro lado, é também um fenômeno subjetivo, no sentido de que faz, dos 



 

Público Estatal está atrelado aos preceitos que consagram os direitos e garantias 

fundamentais do cidadão conforme disposto no artigo 5º da Constituição Federal. 

Este dispositivo define normas que possuem aplicabilidade imediata, balizando e 

vinculando a conduta estatal no sentido da concretização destes direitos.  

Depreende-se, claramente, que os sistemas jurídicos funcionam como 

instrumentos para o Poder público, por meio de políticas públicas e decisões 

judiciais, promover a concretização e realização prática dos princípios e normas 

definidoras dos direitos qualificados como fundamentais, dentre eles o Direito ao 

Desenvolvimento. 

Discorrendo sobre a tipologia destas normas e sua eficácia, Bastos e 

Tavares (apud Collaço, 2004, p. 2) dispõem que:  

 

Há duas ordens de normas constitucionais que estão a merecer maior 
atenção na atualidade. Uma parcela, que é constituída de normas que 
jamais passam de programáticas e são praticamente inalcançáveis pela 
maioria dos Estados; e uma outra sorte de normas que não são 
implementadas por simples falta de motivação política dos administradores 
e governantes responsáveis. As primeiras precisam ser erradicadas dos 
corpos constitucionais, podendo figurar, no máximo, apenas como objetivos 
a serem alcançados a longo prazo, e não como declarações de realidades 
utópicas, como se bastasse a mera declaração jurídica para transformar-se 
o ferro em ouro. As segundas precisam ser cobradas do Poder Público com 
mais força, o que envolve, em muitos casos, a participação da sociedade na 
gestão das verbas públicas e a atuação de organismos de controle e 
cobrança, como o Ministério Público, na preservação da ordem jurídica e 
consecução do interesse público vertido nas cláusulas constitucionais. 
 

Comparato (2005, p. 359-370), avançando neste sentido, elenca como 

um dos maiores problemas para a efetivação de um direito ao desenvolvimento, a 

ausência “quase completa de mecanismos jurídicos de garantia”, defendendo que, 

como o desenvolvimento se realiza através da ação governamental expressa nas 

políticas públicas ou programas governamentais, necessário seria a criação de 

“mecanismos para o controle judicial de tais políticas ou programas, sob a luz do 

direito ao desenvolvimento, analogamente ao que ocorre, com o controle judicial de 

constitucionalidade de leis e atos do Poder Público”.  

                                                                                                                                                                                     

sujeitos, titulares de poderes, obrigações, faculdades, estabelecendo entre eles relações. Assim, 
quando falamos no direito das sucessões significamos algo objetivo, quando mencionamos o direito à 
sucessão de um herdeiro, mencionamos que algo lhe pertence. Para clarificar, lembramos que o 
inglês tem duas palavras diferentes para enunciar os dois termos: law (direito objetivo) e right (direito 
subjetivo)” (FERRAZ JÚNIOR, 1994). 



 

Doutrinariamente, diversos teóricos têm se posicionado acerca da 

construção do conceito de Desenvolvimento sob a perspectiva jurídica, sendo 

pacífico o entendimento sobre a necessidade da inter-relação entre o Direito e o 

Desenvolvimento. Entretanto, posicionam-se com divergência quanto ao surgimento 

de um novo ramo do Direito, ou seja, o Direito ao Desenvolvimento. 

Wald (apud Rister, 2007, p. 52) defende a inexistência de dúvida 

quanto à legitimidade da existência do direito ao desenvolvimento como ramo 

próprio e autônomo, atribuindo a qualidade ao direito em si como catalizador do 

desenvolvimento: 

 

a questão básica consistiria, pois, em adaptar o direito às suas novas 
funções, para que possa cumprir o papel que lhe atribui a sociedade 
moderna, que, sendo democrática, apresenta uma economia contratual, 
pois “se o aspecto técnico do contrato se dilui, é toda a economia que se 
desenvolve num estilo novo, que é o estilo contratual”. Seria o direito ao 
desenvolvimento que estruturaria os processos jurídicos da planificação, 
tanto no que se refere à elaboração dos planos como no tocante à sua 
execução. 

   

Na mesma esteia que Wald, são mencionados por Grau (apud Rister, 

2007, p. 52-53), doutrinadores como Granger, Di Nardi, Comparato e Bonavides, 

esposando firme entendimento quanto à existência do direito ao desenvolvimento. 

Carvalhosa (apud Rister, 2007, p.53) menciona que Granger é, praticamente, o 

fundador do direito ao desenvolvimento, definindo-o como uma modalidade 

específica do direito econômico, aplicável aos países subdesenvolvidos, em que “o 

direito do desenvolvimento deve permitir não apenas a ação do Estado sobre as 

atividades econômicas, mas também fazer evoluir a mentalidade social”. Este autor 

argumenta que o “Direito econômico dos países desenvolvidos e o Direito do 

Desenvolvimento, dos subdesenvolvidos, diferenciam-se entre si, não só pelo 

conteúdo, mas também pela importância respectiva das matérias que abrangem, 

propondo: 

 

Quanto à estrutura científica deste Direito, a elaboração, primeiramente, de 
uma teoria geral do Direito do Desenvolvimento, tendo por objeto o estudo 
dos quadros institucionais do desenvolvimento; a organização do Estado, 
desde o nível nacional, até o nível local; as formas jurídicas capazes de 
agrupar a população, tendo em vista a ação desenvolvimentista, em 
comunas, em cooperativas, etc. [...] como síntese desta teoria geral, 
propõem o estudo da função econômica e social que o direito deve 
preencher no processo de desenvolvimento. Dentro desta última 
perspectiva o autor visualiza um direito dos investimentos; um direito da 



 

política de colocação (emprego); um direito da circulação dos bens; um 
direito social do desenvolvimento e um direito do desenvolvimento 
regional (grifo nosso). 

 

Nota-se que o debate sobre o desenvolvimento social e econômico dos 

países é complexo, demanda apurado comprometimento de todos, e o Direito 

assume destacada posição neste contexto. Promover o desenvolvimento humano, 

nas últimas décadas, não vem sendo atribuição apenas do Poder Público brasileiro, 

que pauta seu agir em toda a construção legal existente em seu sistema 

constitucional e nos sistemas internacionais, mas também, pela iniciativa direta de 

atores internos privados.  

Em sentido convergente às iniciativas estatais, a sociedade brasileira, 

notadamente após o “impulso” democrático ocorrido com promulgação da 

Constituição Federal de 1988, se mobiliza, organizando-se coletivamente em 

sistemas produtivos, visando uma atuação que favoreça melhor distribuição da 

riqueza e o aumento de renda, fundados por meio da uma base associativista e 

cooperativista.  

Estas formas de organização econômica, ressalvando-se as já 

conhecidas cooperativas, nas suas tradicionais modalidades de produção e trabalho, 

se expressam por meio de agentes sociais privados, como organizações de 

trabalhadores, associações comunitárias, fundações, Organizações Não 

Governamentais (ONG’s), bancos comunitários, redes de consumo solidário e 

universidades.  

Estas entidades vêm, em maior ou menor grau, fomentando a 

denominada produção e consumo solidários, e sua atuação amplia a discussão do 

papel do Estado e sociedade civil organizada agindo em prol do desenvolvimento 

humano.  

Redefinir esta relação, buscando-se uma melhor compreensão destes 

movimentos, de sua importância e impacto no painel econômico e social do país e 

suas regiões, das suas possibilidades de sustentabilidade, permite que os agentes, 

públicos e privados envolvidos neste processo, assumam uma postura atuante que 

abarque, na prática, o conteúdo legal existente acerca da promoção do 

desenvolvimento do ser humano. Dentre estes movimentos, destacam-se a 

economia solidária e os empreendimentos econômicos solidários (EES). 

 



 

 
 
2 OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS 

 
 
2.1 CONCEITO, ORIGEM E EVOLUÇÃO 

 
 

O conceito de empreendimento econômico solidário compreende 

diversas modalidades de organização econômica, originadas da livre associação dos 

trabalhadores, tendo como mote a cooperação em arranjos produtivos coletivos, no 

processo de trabalho e gestão do empreendimento.  

Gaiger (2009, p. 181), ao caracterizar os EES, situa-os como uma 

forma de organização da produção estruturada: 

 

mediante a socialização dos meios de produção e a autogestão, expressam 
uma inflexão da economia popular, de base doméstica e familiar, ou ainda, 
em alguns de seus segmentos, uma reconversão da experiência operária do 
trabalho. Apresenta-se sob a forma de grupos de produção, associações, 
cooperativas e empresas de autogestão, combinando suas atividades 
econômicas com ações de cunho educativo e cultural. Valorizam, assim, o 
sentido da comunidade de trabalho e o compromisso com a coletividade na 
qual se insiram. 
 

Razeto (1993, p. 40), adotando esta mesma concepção, ao 

conceituar a economia solidária, elenca alguns traços constitutivos dos EES, que 

lhes definem uma racionalidade econômica singular, consistindo em: 

 

uma formulação teórica de nível científico, elaborada a partir e para dar 
conta de conjuntos significativos de experiências econômicas [i] que 
compartilham alguns traços constitutivos e essenciais de solidariedade, 
mutualismo, cooperação e autogestão comunitária, que definem uma 
racionalidade especial, diferente de outras racionalidades econômicas.  

 

Sua origem remonta à história do cooperativismo no mundo. Como 

forma de organização produtiva, os EES e as cooperativas possuem as mesmas 

características que moldam sua existência como organizações econômicas. Ambos 

escapam à forma jurídica e objetivos da empresa capitalista tradicional, pautando-se 

nos ideários do esforço coletivo, união democrática e igualdade na produção de 

bens, seu consumo ou prestação de serviços. 



 

O cooperativismo foi diretamente influenciado pelo pensamento 

socialista6, seja ele utópico ou marxista7, sendo considerado como forma de 

organização social voltada à satisfação de aspirações e necessidades econômicas 

que atingiam os trabalhadores na Europa no século XVIII. 

Discorrendo sobre as condições de vida destes trabalhadores, Faria 

(1999, p. 55) esclarece:   

 

Neste período a miséria da classe operária era grande. Embora trabalhando 
até 18 horas por dia, o que se ganhava era apenas o suficiente para não 
morrer de fome. Além disso, ainda havia o aumento da taxas de 
mortalidade, a criminalidade a exploração do trabalho infantil e a 
inexistência de uma legislação que protegesse os trabalhadores. Estes 
foram os principais fatores que provocaram várias reações ao liberalismo, 
que se desenvolveram durante todo o decorrer do século XIX. 

 

A organização cooperativa nasceu em momento histórico de grande 

tranformação sócioeconômica. A denominada Revolução Industrial estava em curso, 

e como enfatizou Marx em sua obra O Capital, consistiu em uma primeira ruptura 

com o capitalismo, embora ainda inseridos neste sistema. O socialismo marxista 

entendia que as cooperativas, internamente, haviam superado a contradição entre 

capital e trabalho, considerando, ainda, a cooperativa como meio de transição do 

modo de produção capitalista para o socialista. 

Antes mesmo de Marx, em resposta à nascente proletarização do 

trabalho e às primeiras dificuldades de reinserção do trabalhador no mercado de 

trabalho, o denominado cooperativismo operário, em meados do século XIX, cria 

forma se apresentando como alternativa de resistência8 contra a Revolução 

Industrial.   

                                                           
6 “O conceito e a palavra ‘socialismo’ surgiram na década de 1820, sendo imediatamente adotados 
pelos trabalhadores, em pequena escala na França, e em escala bem maior pelos britânicos, que 
logo teriam Robert Owen como líder de um vasto movimento. Por volta do início da década de 1830 
já existiam, portanto, a consciência de classe proletária e as aspirações sociais, sem dúvida mais 
débeis e menos efetivas do que a consciência de “classe média” que seus patrões já possuíam” 
(COGGIOLA, 2010). 
7 As reações da classe trabalhadora ao sistema capitalista vigente no século XIX foram influenciadas 
pelo surgimento de duas correntes políticas: o socialismo utópico e o marxismo. O socialismo utópico, 
conforme David (apud FARIA, 1999, p. 55), “assume duas vertentes, o espiritualismo marcado pelo 
ideal de justiça e fraternidade, e o voluntarismo, que confiava na razão para descobrir as falhas da 
organização econômica e nos meios para sua melhoria; e o socialismo marxista, tendo com base o 
materialismo histórico e a teoria do valor”. Para os marxistas cabe ao governo a responsabilidade de 
toda a atividade econômica e ao proletariado o domínio da sociedade. 
8 Um dos precursores do cooperativismo operário foi Robert Owen, testando na prática social e 
econômica suas posições socialistas (vertente utópica), primeiramente na indústria têxtil em New 
Lanarky (Escócia) e posteriormente em New Harmony (Indiana, EUA). A partir destas experiências, 



 

Pioneiro na implantação deste modelo cooperativo, as idéias do 

industrial escocês Robert Owen influenciaram um grupo de operários do setor têxtil 

na cidade inglesa de Rochdale (entre eles alguns ex-membros das experiências de 

Owen), na fundação de um armazém visando a compra coletiva de suprimentos para 

seu próprio consumo9. A empreitada foi organizada e sistematizada em princípios 

que em muito diferiam da organização produtiva tradicional, como o  

 

controle democrático do empreendimento, a adesão aberta a novos 
membros, juros limitados ou fixados sobre o capital subscrito, a distribuição 
das sobras em dividendos e proporcional às compras na cooperativa, 
comercialização à vista e sem crediário, venda exclusiva de produtos puros 
e de qualidade, educação dos sócios nos princípíos do cooperativismo e 
neutralidade política e religiosa (CUNHA, 2002, p. 26).  
 

Esta experiência, aprimorada com o passar dos anos, se consolidou e 

tornou-se referência para a implantação de novas cooperativas de consumo em 

diversos países. Todavia, conforme Lévesque; Malo; Girard  (apud Lechat, 2002), no 

caso inglês, esta forma cooperativa (influenciada pelo socialismo utópico) não 

conseguiu se sustentar ao longo dos anos, principalmente, em razão da feroz reação 

da classe patronal e a grande hostilidade do governo. 

Outras experiências cooperativas surgiram na Europa após o sucesso 

de Rochdale, notadamente na Alemanha, inaugurando o modelo de cooperativismo 

de crédito10 (Banco do povo -Volksbank e o Banco de Crédito Rural), com o objetivo 

de oferecer suporte financeiro a pequenos comerciantes, produtores rurais e 

artesãos11; na França, com as primeiras experiências de controle operário de 

                                                                                                                                                                                     

os owenistas elaboraram os fundamentos de suas ideias, como: a) o trabalho é a fonte de toda 
riqueza e, portanto, é a classe trabalhadora que cria toda a riqueza; b) embora os trabalhadores 
sejam os produtores da riqueza, ao invés de serem os mais ricos, são os mais pobres, e assim sendo, 
não podem receber apenas recompensas pelo seu trabalho; c) viver em comunidade sob os 
princípios da cooperação mútua, da posse comum e da igualdade de direitos. Disponível em < 

http://www.cooperativismopopular.ufrj.br/breve_hist_leia.php> 
9 A iniciativa dos pioneiros de Rochdale, como ficaram conhecidos, se dá entre os anos de 1843 e 
1844, quando 28 tecelões se agruparam num mecanismo de ajuda mútua para conseguir alimentos 
mais baratos. Eliminam os intermediários, inaugurando a primeira cooperativa de consumo da 
história.  
10 A origem do crédito cooperativo encontra-se na Alemanha, quando o governo Prussiano instituiu 
associações de crédito mútuo denominadas Landschaften (BIRNIE, 1964, p. 218). 
11 Na última década do século XIX é fundada na cidade de Hamburgo, a denominada “sociedade de 
Hamburgo, Produktion. Conforme o historiador Arthur Birnie (1964, p. 216) em sua obra História 
Econômica da Europa, esta sociedade foi criada “em 1899 como conseqüência da greve do pessoal 
das docas do porto. De caráter fortemente proletário e, como o nome indica, de objetivo econômico 
ambicioso. Entre suas metas figuravam não somente a distribuição de mercadorias como também a 
produção, enquanto a cooperação era tida como meio para a transformação da base econômica da 
sociedade.” 



 

fábricas e o posterior sugimento de cooperativas de produção; na Itália com as 

primeiras cooperativas de trabalho; na Suécia e Japão, com suas cooperativas de 

saúde; e as cooperativas agrícolas na Grã Bretanha, Alemanha e principalmente na 

Dinamarca. No caso dinamarquês, os pequenos agricultores deram abrangência ao 

modelo, atendendo também a comercialização, habitação, crédito e seguros 

(BIRCHALL apud CUNHA, 2002). 

Dentre estas pioneiras experiências que se incrementaram nos séculos 

XIX e início do XX, destacam-se, ainda, as experiências das comunidades 

cooperativas denominadas Kibbutz, em Israel, que expandem o conceito de 

associativismo em sua máxima expressão, sendo conceituadas como comunidades 

cooperativas integrais, pois seus membros não só trabalham juntos como também 

desenvolvem outras atividades em coletividade, como a moradia e educação dos 

filhos (CUNHA, 2002).  

Este modelo, como constata Leviatan (1998, p. 21) se popularizou 

consideravelmente no Estado de Israel, se tornando na década de 1970 um 

importante instrumento para o desenvolvimento da produção do país, sendo 

responsável por 35% da produção agrícola, 6% da produção industrial e por 10% 

dos produtos primários exportados. 

Durante todo o século XIX e início do século XX, o cooperativismo, em 

maior ou menor grau, permeia o ambiente social europeu. As experiências 

cooperativistas oscilaram conforme as conjunturas sócioeconômicas do continente, 

podendo ser destacados três marcantes períodos, o primeiro entre as décadas de 30 

e 40 do século XIX, marcado: 

 

por uma regulação do trabalho que de corporativo transformou-se em 
concorrencial, viram nascer sociedades de socorro mútuo, balcões 
alimentícios e cooperativas de produção. Estas associações, criadas a partir 
da união operária e de artesãos, se constituiram como uma forma de 
resistência dos trabalhadores contra a proletarização, almejando a 
diminuição de seus nefastos efeitos, como os constantes acidentes de 
trabalho, doenças e mortes; todavia, a partir de 1848, a repressão se abateu 
sobre estas associações (LAVILLE; ROUSTANG apud LECHAD, 2002, p. 
3). 
 

O segundo momento, entre as décadas de 1870 e 1890, com os 

maciços investimentos na modernização da agricultura no continente europeu, as 

cooperativas agrícolas e de poupança passam a ser uma alternativa aos pequenos 

agricultores, tendo inclusive, na França, sua prática regulamentada pela Lei de 1901. 



 

Mas, esta norma restringia as trocas monetárias, salvo se estivessem ligadas à ação 

do poder público. Por fim, a grande depressão dos anos de 1929-32 marca o terceiro 

momento. Assumindo a proposta keinesiana, através de ação governamental são 

implantadas políticas econômicas e sociais voltadas ao cooperativismo (LECHAD, 

2002).  

Importa destacar que o século XX é marcado por grandes 

transformações econômicas e sociais que vem a balizar a conduta dos 

trabalhadores no que concerne à sua organização e ativismo. Como observa Laville 

e Gaiger (2009, p. 164), durante o século XX, a classe trabalhadora se “reconcilia 

com o assalariamento”, notadamente em razão do pleno emprego, vislumbrado nas 

três décadas após a II Guerra Mundial: 

 

Até a segunda metade do séc. XX, a reconciliação da classe trabalhadora 
com o assalariamento foi estimlulada pelo pleno emprego, que reinou 
durante os trinta anos posteriores à Segunda Guerra. O direito de cidadania, 
outorgado a todos os que vivem do próprio trabalho, conduziu os 
movimentos sociais a centrarem sua ação na luta pelo Estado. 
Reconciliados com o assalariamento, a maioria dos trabalhadores perdeu o 
entusiasmo e o interesse pela autogestão.  

 

Este quadro novamente vem a se alterar a partir da segunda metade 

da década de 1970, quando o sistema capitalista enfrenta uma nova crise12, 

marcada pela acentuação do desemprego.  

Como esclarece Barbosa (2007, p. 30), a reorganização da classe 

trabalhadora é legitimada como movimento de resistência a partir do momento que 

se compreende que o modo de produção capitalista, socialmente, se encontra em 

crise. A denominada crise social capitalista contemporânea traz à tona as 

dificuldades deste sistema em responder a suas próprias contradições, dentre elas, 

a contínua penalização do trabalho, expressa no: 

 

[...] vigor decrescente do capital e sua debilidade no processo de extração 
do sobretrabalho, impulsionando o quadro de mudanças conhecido como 
reestruturação produtiva e restauração da dominância capitalista. De fato, o 
baixo dinamismo para a baixa extração do trabalho excedente levou à 

                                                           
12 Após um período próspero de acumulação de capitais, no auge do fordismo e do keynesianismo 
das décadas de 1950 e 1960, o capital passou a dar sinais de um quadro crítico, que pode ser 
observado por alguns elementos como a tendência decrescente da taxa de lucro decorrente do 
excesso de produção; o esgotamento do padrão e acumulação taylorista/fordista de produção; a 
desvalorização do dólar, indicando a falência do acordo de Brettoon Woods; a crise do Welfare State 
ou do “Estado de Bem-Estar Social”; a intensificação das lutas sociais (com greves e manifestações 
de rua) e a crise do petróleo foram fatores determinantes a impulsionar esta crise (PEDROSO, 2011).  



 

reconfiguração do processo tecnológico, organizacional e social. Como se 
sabe, a viabilidade do sistema capitalista decorre da regulação do mercado 
de preços e do controle econômico e político da força de trabalho para 
garantir rentabilidade de valor na produção. A ineficiência para cumprir essa 
condição essencial de existência do sistema capitalista provocou a grave 
crise que conhecemos ainda nos dias de hoje.  

 

Em termos mundiais, as conquistas sociais se reduzem, levando a uma 

diminuição dos postos de trabalho, em virtude da modernização tecnológica com 

restrição ao trabalho vivo. Daí decorreu a forte desestruturação do mercado de 

trabalho, alavancada pela precarização do emprego e pela elevação das taxas de 

desemprego, o que deu nova legitimidade ao trabalho informal (BARBOSA, 2007). 

Traçando contornos macroeconômicos e sociais a esta problemática, 

Laville e Gaiger (2009, p. 165-167) expõem que nas décadas de 1970 e de 1980 tem 

início a retomada da “maioria das concessões feitas ao proletariado nas décadas 

anteriores” (pós II Guerra Mundial), quando o mercado se torna hegemônico e passa 

a impor sucessivos arrochos fiscais e monetários, reduzindo o ritmo de crescimento 

das economias centrais. Concluem que: 

 

[...] o livre comércio e a movimentação irrestrita de capitais passaram a 
permitir às empresas transferir gradualmente suas linhas de produção para 
países com baixos salários e trabalhadores desprotegidos. As reformas 
fiscais diminuíram o montante de gastos sociais e afetaram as políticas 
redistributivas. As classes dirigentes converteram-se ao neoliberalismo, 
arrastando consigo os meios de comunicação e parte dos partidos 
tradicionais da classe trabalhadora. 

 

Neste contexto, Defourny (apud Lechad, 2002, p. 1), ao comentar a 

reação dos trabalhadores a todas estas adversas condições macroeconômicas e 

desestruturantes do mercado de trabalho, destaca a retomada de iniciativas para 

salvaguardar sua empregabilidade, agora, sob uma nova e ao mesmo tempo já 

conhecida perspectiva: 

 

Floresceu então, a partir de 1977 e até 1984, uma série de iniciativas para 
salvar ou criar empregos, através de empresas autogeridas pelos próprios 
trabalhadores – e isto com o apoio de alguns sindicatos progressistas. Entre 
1980 e 1985, foram criadas em massa cooperativas de trabalhadores em 
toda a Europa. Por outro lado, os inúmeros movimentos sociais e étnicos 
trouxeram uma nova visão do social, da sua relação com o econômico e da 
relação do homem com o meio ambiente. A queda do muro de Berlim, 
símbolo do fim de uma utopia, levou à produção de novas utopias 
compostas por comunitarismo, ecologismo, solidariedade e voluntarismo. 

   



 

Este fenômeno, a partir do momento que assume visíveis proporções, 

atrai a atenção de diversos teóricos que passam, com mais profundidade, a discutir 

os conceitos de autogestão e de cooperação dentro do universo do pensamento 

sócio-político da organização social.  

Sobressai-se, na década de 1970, a Universidade americana de 

Cornell, assumindo destacada contribuição acadêmica em relação à autogestão e se 

colocando como centro de formação e irradiador desta iniciativa. Naquele momento, 

a construção teórica do pensador Yaroslav Vaneck na implantação destes modelos 

econômicos foi ímpar, influenciando governos da América do Sul, como Peru e 

Chile, que acolhem em maior ou menor grau esta iniciativa13 (DAL RI, 1999). 

Importante contribuição teórica é lançada, ainda, por Razetto (apud 

TESCH, 1999, p. 49) quando, ao contrapor a reestruturação da economia sob a 

lógica do capital (notadamente o capital financeiro) com a conseqüente 

desvalorização do fator trabalho, contextualiza este fenômeno com o cooperativismo 

e a economia social, afirmando: 

 

[...] o cooperativismo e as formas de economia social implicam em 
processos e em uma lógica organizativa nos quais um conjunto de fatores 
diferentes do capital, como trabalho, consumo, poupança, tecnologia e 
administração, constituem categorias econômicas organizadoras de 
atividades e unidades econômicas de tipos diferentes, que libertam e 
desenvolvem novas energias sociais. Estas modalidades vão introduzir no 
mercado uma racionalidade econômica distinta daquela unicamente 
baseada no lucro. [...] O cooperativismo é um fator organizativo que se 
orienta para superar as bases de uma estruturação oligopólica do mercado. 
Por meio de ações concretas vai construindo as condições necessárias para 
o funcionamento do mercado democrático [...].   

 

Assim, advoga o teórico, que as unidades autogestionárias e o 

cooperativismo, organizados pelas categorias subordinadas ao capital (trabalho, 

consumo, tecnologia), sob o ponto de vista da concentração econômica, geram um 

duplo efeito: dão autonomia a estas categorias subordinadas e promovem, ao 

mesmo tempo, a redução das margens de lucro do capital. Estes efeitos, por sua 

vez, geraram novas possibilidades de desenvolvimento para as categorias que se 

                                                           
13 Tesch (1999) esclarece que os governos peruanos e chilenos influenciados pela construção teórica 
acerca da autogestão (aqui escapando ao conceito comumente empregado, ou seja, o resgate de 
empresas falidas ou em processo falimentar, que passam a ser geridas por seus próprios 
trabalhadores, sem participação governamental) desenvolveram projetos autogestionários, como, por 
exemplo, no governo de Salvador Allende no Chile, criando o setor de Empresas da Área Social e no 
Peru, no governo de Alvarado, planejando o Setor de Empresas Administradas por Trabalhadores ou 
Setor de Propriedade Social.  



 

organizam sob a forma cooperativa, levando a uma desconcentração econômica e a 

desnecessária organização defensiva subordinada a um centro, o que democratiza 

as bases do poder, fortalecendo o poder social. 

 
 
2.2.1 Ideias que embasam as práticas de Economia Solidária 

 
 
Cunha (2002) assevera que as experiências que denominamos 

economia solidária emergem como resposta dos setores populares à crise no mundo 

do trabalho. Singer e Souza (2000) descreve, ainda, que a economia solidária surge 

como modo de produção e distribuição alternativo ao capitalismo, criado e recriado 

periodicamente pelos que se encontram (ou temem ficar) marginalizados do 

mercado de trabalho. Posicionam a economia solidária, não como um híbrido entre o 

capitalismo e a pequena produção de mercadorias em geral, mas sim como uma 

síntese que supera ambos, entendendo não constituir uma criação intelectual, mas 

um processo contínuo e histórico, de trabalhadores em luta contra o capitalismo. 

A Economia Solidária, conforme Oliveira e Verardo (2007) se 

posicionam sob uma nova perspectiva de desenvolvimento econômico e social, cria 

nova roupagem às práticas de trabalho e às relações sociais. O atuar 

economicamente sob a perspectiva solidária propõe a aproximação com a dimensão 

humana na produção, comercialização e consumo.  

Em suma, o processo de desenvolvimento não se atém, apenas, à 

prosperidade econômica, ponderando os autores, ser necessário:  

 
rever as transformações sofridas no mundo do trabalho recuperando a 
relação entre trabalho e tempo livre e a questão sócio ambiental. Estamos 
falando de desenvolvimento que envolve o social, o cultural, o político e o 
afetivo a partir do local, do espaço territorial e também no sentido mais 
geral, estamos falando de desenvolvimento sustentável (OLIVEIRA; 
VERARDO, 2007, p. 8). 

 

Como argumenta França Filho (2002), a noção e economia solidária 

remete a uma perspeciva de regulação, colocada como uma questão de escolha de 

um projeto político de sociedade. Isso, em função precisamente da dimensão 

histórica desse fenômeno e das suas características fundamentais. 

Sob a perspectiva da geração de renda, a racionalidade solidária, como 

evidenciado por Scherer-warren (apud GAIGER, 2007, p. 2), representa, ainda, uma 



 

crítica e uma ação substitutiva ao modelo de desenvolvimento econômico 

dominante: 

 

As formas alternativas de produção e de geração de renda são 
encaminhadas pelos proponenetes de projetos com uma dupla finalidade: a 
de se viabilizarem  economicamente e a de serem espaço pedagógico de 
conscientização e de desenvolvimento da cidadania. Do ponto de vista 
econômico, o projeto deve gerar a capacidade de sobrevivência dentro de 
um sistema vigente, mas deve tembém incorporar uma crítica ao modelo de 
desenvolvimento econômico dominante. 

 

Para Lück (2006), a solidariedade assume a forma de 

responsabilidade, estabelecida entre as pessoas e organizações, marcada por laços 

duradouros e motivados por um reconhecimento de igualdade. Como expõe 

Abrantes (2004, p. 127), a solidariedade, princípio fundamental na economia 

solidária, sob o prisma do desenvolvimento social e econômico, consiste:  

 

em possibilitar a integração entre Estados ou entre regiões (de um mesmo 
Estado ou Estados diferentes), visando ao desenvolvimento social e 
econômico, de forma equilibrada e harmônica, para a aferição e distribuição 
de riqueza, garantindo a subsistência da comunidade, o bem estar dos 
indivíduos eo  foretalecimento dos entes estatais. 

 

Importa ressaltar, ainda, que esta nova dimensão humana na produção 

é marcada pela solidariedade, conceito este que nos remete a laços de 

reciprocidade e ajuda mútua estabelecidos entre as pessoas. Este conceito, como 

alerta Cunha (2002), necessita ser confrontado com as ideias de caridade ou 

filantropia, com as quais muitas vezes se confunde. O discurso da solidariedade 

como caridade, frequente entre agentes externos que auxiliam populações carentes 

(empresários, religiosos, políticos, ativistas de ONG’s), corre o risco de ser usado em 

detrimento da ideia de direitos conquistados por meio de lutas sociais, muitas vezes 

concebidos como privilégios. Há uma concepção filantrópica de solidariedade, mas, 

neste trabalho, é enfatizada uma concepção política, focando a ideia de economia 

solidária com fundamento em seu caráter histórico, enquanto proposta de 

transformação social desenvolvida no âmbito da tradição socialista. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

3 OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NO BRASIL  

 
 
Nas últimas décadas, emergiram no Brasil uma série de movimentos 

sociais, representados por entidades da sociedade civil, fundações e associações 

das mais variadas espécies, que buscam difundir os princípios e métodos aplicados 

pela economia social ou solidária.  

Os seus princípios organizativos foram resgados da história do 

cooperativismo, unidade típica e que historicamente é expressão do conceito de 

economia solidária. Pautam-se na posse coletiva dos meios de produção pelas 

pessoas que os utilizam para produzir, na organização e gestão democrática do 

empreendimento ou por participação direta (em caso de pequeno número de 

cooperadores) ou por representação, bem como na repartição da receita líquida 

entre cooperadores por critérios previamente aprovados após discussões e 

negociações entre todos os envolvidos e na ausência de finalidade lucrativa do 

emprendimento, destinação do excedente anual, as chamadas “sobras de exercício”, 

conforme critérios acertados entre os próprios cooperadores, e cotas base do capital 

dos cooperadores não remuneradas (SINGER; SOUZA, 2000).  

A autogestão nestes empreendimentos, como expõe Gaiger (2006, p. 

27), confere à base social da empresa importante poder, o de “opinar e decidir 

igualmente em questões gerais e estratégicas”. Gerir coletivamente, segundo o 

autor: 

 

[...] facilita o consenso, empresta legitimidade às decisões e gera maior 
nível de adesão às estratégias adotadas. A participação em igualdade de 
condições faz circular o poder e impede que se recriem estamentos, 
incluindo-se aqueles derivados da organização técnica do trabalho, cujas 
tendências a introduzir uma nova visão social do trabalho são sempre um 
risco latente. 

 

Nesse sentido, a economia solidária compreende:   

 

O conjunto de empreendimentos produtivos de iniciativa coletiva, com certo 
grau de democracia interna e que remuneram o trabalho de forma 
privilegiada em relação ao capital, seja no campo ou na cidade. Tolerar ou 
mesmo estimular a formação de empreendimentos alternativos aos padrões 
capitalistas normalmente aceitos, tais como cooperativas autogeridas é, 
objetivamente falando, uma forma de reduzir o passivo corrente que se 



 

materializa em ondas crescentes de desemprego e falências (SINGER, 
2002, p. 4).  

 

Nessa mesma perspectiva, Silveira (2005, p. 44) acrescenta que: 
 

A empresa solidária nega a separação entre trabalho e posse dos meios de 
produção, que é reconhecidamente a base do capitalismo. [...] A empresa 
solidária é basicamente dos trabalhadores, que apenas secundariamente 
são seus proprietários. Por isso, sua finalidade básica não é maximizar 
lucro, mas a quantidade e a qualidade do trabalho. 

 

Corragio (2011), ao traçar aspectos comuns aos EES, evidencia que a 

ênfase dada à produção nestas organizações se concentra na posssibilidade de 

oferta de trabalho a todos, trabalho este digno e emancipador, possibilitando a 

integração do cidadão no sistema de divisão social do trabalho que lhe permita 

desenvolver suas capacidades. É evidenciada a necessidade de acesso do 

trabalhador aos meios de produção, à propriedade e à oferta de subsídios iniciais 

para fomento da atividade produtiva, como o crédito e isenção de encargos 

tributários.  

A cooperação, alicerce desta modalidade de atividade produtiva, é 

destacada como:   

 

la principal forma de integración social del sistema de producción. La 
competencia debe estar subordinada a este principio, evitando 
especialmente sus formas violentas que destruyen la vida y amenazan la 
convivencia pacífica. Se favorecen formas de complementariedad 
productiva y en todo caso las de competencia cooperativa [i]. 
(CORRAGIO, 2011, p. 14). 
 

Suas formas de organização são diversificadas. Para Singer e Souza 

(2000, p. 12), compreendem organizações: 

 
- coletivas - organizações suprafamiliares, autogestinárias (na medida em que 
seus participantes administram o empreendimento democraticamente e 
participam das decisões administrativas em igualdade de condições), 
singulares e complexas; 
- cujos participantes ou sócios (as) são trabalhadores(as) dos meios urbano e 
rural que exercem coletivamente a gestão das atividades, assim como a 
alocação dos resultados; 
- permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento e 
aqueles - que estão em processo de implantação, com o grupo de 
participantes constituído e as atividades econômicas definidas; 
- com diversos graus de formalização, prevalecendo a existência real sobre o 
registro legal, e; 
- que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de 
serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos 



 

populares), de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos 
e serviços) e de consumo solidário.  

 

Ressalvadas as já conhecidas cooperativas de produção, trabalho e 

consumo, as organizações produtivas solidárias se expressam, também, através de 

agentes econômicos que atuam proativamente no desenvolvimento econômico e 

social, como associações de trabalhadores, associações comunitárias, cooperativas 

populares14, grupos de produção, clubes de trocas15, fundações, universidades 

(estas, com atuação através da denominada Rede Universitária de Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares – Rede Universitária de ITCP’s, com o 

objetivo de assessorar camadas pobres da população na formação, capacitação e 

inserção de cooperativas de diversos ramos no mercado de trabalho), organizações 

não governamentais (ONG’s), cooperativas de crédito e bancos comunitários. 

Estes últimos, expressão da abertura e concessão de microcrédito 

(importante ferramenta para a implementação destes empreendimentos), muito 

evoluíram nas últimas décadas, tendo como seu momento precursor o período 

compreendido pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 

Como resultado dessa linha de ação, temos a partir de 1996: 

 

[...] a criação do Programa de Crédito Produtivo Popular (PCPP) e o 
Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI), pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com o objetivo de fomentar 
e criar bases sólidas para a expansão da indústria de microfinanças no país; 
a regulamentação de um marco legal para o setor e a criação, no âmbito do 
Conselho da Comunidade Solidária, de um grupo de discussão sobre a 
expansão do microcrédito no Brasil (ZOUAIN; BARONE, 2007, p. 1). 

. 

                                                           
14 O cooperativismo popular diz respeito às experiências formalizadas ou não em cooperativas de 
pequeno porte com grande expressão nos centros urbanos, mais especificamente em áreas como 
artesanato, material reciclável, confecção de roupas, alimentação e serviços. Há ainda as 
cooperativas rurais vinculadas ao MST ou à agricultura familiar (BARBOSA, 2007). 
15 Os clubes de trocas são empreendimentos de economia solidária nos quais pessoas e grupos 
produtivos se reúnem para trocar produtos, serviços ou saberes entre si, através da moeda social, 
uma moeda gerida democraticamente pelo grupo. A idéia da moeda social surge em diferentes locais 
e com diferentes ênfases. No Canadá, nos anos 80, o Clube de Trocas surge como proposta de uma 
troca mais justa, onde o preço dos produtos e serviços é dado pelo trabalho incorporado a eles. 
Nesse sentido, representa uma proposta claramente política, de transformação de valores capitalistas 
e proposição de um comércio mais justo, cuja moeda não assume caráter especulativo, mas 
puramente de meio de troca, sem a existência de juros ou de um valor intrínseco à sua acumulação. 
Na Argentina, o Clube de Trocas surgiu em 1995 e se consolidou com a crise da conversibilidade do 
peso, funcionando como resposta à enorme escassez de moeda presente na economia (LAPORTE; 
PATEO; BENSADON, 2006). 
 



 

Os bancos comunitários, dada a sua intrínseca formatação, consistem 

em interessante iniciativa à promoção do desenvolvimento econômico local, na 

medida em que estão estrategicamente localizados nas comunidades mais carentes 

do país (alcançando até mesmo comunidades indígenas), prestando serviços 

financeiros diversos a seus habitantes, que resultam no incremento do consumo no 

entorno de sua localização e geram renda e trabalho a estes cidadãos. As 

instituições são de propriedade das comunidades no qual estão inseridas, emitem 

sua própria moeda, (de circulação paralela ao real), possuem o apoio do Ministério 

do Trabalho e Emprego e operam concedendo microcrédito e créditos emergenciais 

a estes cidadãos, lastreados por recursos públicos, privados e internacionais.  

Atualmente, o Brasil conta com aproximadamente 51 destas 

instituições financeiras, que possuem 45 moedas sociais em circulação (PALMAS, 

2010).  

Como se denota, todos estes atores constituem uma rede social 

abrangente e diversificada, que se adapta à realidade de seu público-alvo, atuando 

em prol do desenvolvimento social. 

Como os empreendimentos são variados, dentre os comumente 

encontrados pode-se exemplificar: união de mulheres de uma mesma comunidade 

que se unem para realizar serviços de costura ou artesanato em conjunto; homens e 

mulheres unidos para prestarem serviços de coleta de materiais recicláveis; criação 

de cooperativas agrícolas populares; criação dos citados bancos populares; fábricas 

que passam a ser geridas pelos próprios trabalhadores (a título de ilustração, a 

gestão da indústria de calçados Makerli, situada no município de Franca/SP, foi 

assumida por seus empregados no ano de 1991, através da atuação do Sindicato 

dos Trabalhadores Calçadistas de Franca, e apoio da ANTEAG – Associação 

Nacional de trabalhadores de Empresas de Autogestão e Participação Acionária - 

em projeto pioneiro neste sentido) (SINGER; SOUZA, 2000); cooperativas agrícolas 

formadas por trabalhadores sem-terra assentados; cooperativas populares urbanas 

formadas por trabalhadores desempregados que se inserem em setores de 

prestação de serviços, entre outras formas possíveis. 

O avanço deste modelo produtivo nas últimas décadas foi expressivo, 

compondo, atualmente, uma rede de empreendimentos e uma diversidade de 

práticas econômicas e sociais, organizadas sob a forma de cooperativas, 

associações, empresas autogestionárias, redes de cooperação e complexos 



 

cooperativos, que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, 

finanças, trocas, comércio e consumo. Em todos os estados da federação e em 

considerável número de municípios a iniciativa solidária é vislumbrada.  

Como enfatiza Barbosa (2007, p. 173), ao descrever as 

experimentações da sociedade como sujeito coletivo organizando-se politicamente: 

 

[...] elas ganham sentido no amplo processo reformista dos anos 1990, que 
desqualificou o Estado como instância política e de proteção social, e do giro 
dos movimentos sociais na perspectiva de uma ação mais testemunhal – 
mostrar pragmaticamente como se faz. Floresceram entidades, associações e 
organizações novas e reestruturadas, ocupadas com a prática de gestão de 
programas sociais, velando pelo que se chamava “fortalecimento da 
sociedade civil”. As ações no campo da geração de renda e trabalho são um 
bom exemplo disso, tendo muitas delas se deslocado para a economia 
solidária, onde de fato evidenciamos em suas experiências concretas o apoio 
de ONG’s ou de organizações religiosas que realizam capacitação, 
assessoria, doação de recursos ou cessão de infra estrutura para a produção 
associada.  

 

Conforme coleta de dados realizada pela Secretaria Nacional de 

Economia Soliária (Senaes), órgão integrante do Ministério do Trabalho e Emprego, 

e inseridos na 2ª edição do ‘Atlas da Economia Solidária no Brasil’ edição 2007 

(BRASILc, 2010), a sociedade brasileira conta com 21.859 empreendimentos 

econômicos solidários, divididos conforme sua natureza em cooperativas, 

associações, grupos informais, e outras formas de organização (por exemplo, 

sociedades mercantis). As associações compreendem 51,8% do sistema, seguidas 

das organizações cooperativas, 36,5%, os grupos informais compreendendo 9,7% e, 

por fim, outras formas de organização, 2%.  

As atividades coletivas mais comuns são a produção (63,3%), a 

comercialização (59,6%) e o uso de equipamentos produtivos (49,9%). Esta 

distribuição é diferenciada de acordo com as regiões, sendo que nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste predominam o perfil nacional, diferentemente das regiões 

Sul e Sudeste onde há uma menor participação das associações e maior 

participação dos grupos informais. 

Nos últimos anos a sociedade brasileira por meio da articulação de 

seus agentes públicos e privados, contempla o crescimento destas organizações, 

possibilitando a ampliação do debate sobre as possibilidades desta alternativa 

adquirir sustentabilidade econômica e constituir uma opção ao excludente modelo de 

produção capitalista contemporâneo.  



 

Como argumenta Moura (2002, p. 12), ao abordar a economia 

solidária: 

 

À primeira vista, parece que estamos falando de política social. A direção, 
no entanto, pode ser outra, se focalizarmos a discussão com base nos 
novos valores que são introduzidos na economia, campo duro e dominado 
pela razão instrumental. Falamos de valores afinados com utopias antigas e 
recriadas na atualidade, os quais vêm orientando a produção e a 
distribuição de bens materiais e imateriais.  

 

Os resultados desta forma de organização econômica já são 

perceptíveis, sendo que na última década, o Estado brasileiro se empenhou em criar 

marcos regulatórios para o setor, em especial, com o surgimento da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES), vinculada ao Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE).  

 
 

3.1 ORGANIZAÇÃO POLÍTICA: A CRIAÇÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA E A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO  

 
 

A formulação e institucionalização de políticas públicas para o 

desenvolvimento de práticas de geração de renda em cooperativas e associações, 

que escapam da órbita conceitual e prática do cooperativismo tradicional brasileiro, 

essencialmente agroindustrial, se intensifica na última década, a partir da criação da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária. Como assevera Barbosa (2007, p. 193), 

ao contextualizar o público alvo desta iniciativa governamental: 

 

[...] pela primeira vez o governo assume uma outra via para o trabalho que 
não o emprego assalariado. Este é um marco, porque até então a estratégia 
pública formal para desocupação envolvia a promoção do emprego, a 
qualificação profissional e o seguro desemprego. A geração de renda já era 
um caminho, mas, no caso de desempregados e trabalhadores mais pobres 
das periferias das cidades e do campo, aparecia como extremamente 
desarticulada em práticas pontuais e sem perspectiva mais estruturante da 
atividade econômica. 

 

A atuação deste órgão, buscando desenvolver e aprimorar o diálogo 

entre sociedade e governo em prol da criação de novos empreendimentos solidários 

no país e fortalecer os já existentes, e sua postura no sentido da institucionalização 



 

de políticas públicas voltadas ao tema, (conforme seu plano de metas e programas 

instituídos) denota o caráter propositivo desta forma de organização econômica 

quanto às suas possibilidades de promover inclusão social e reduzir o desemprego.  

Este direcionamento estatal, aliado ao comprometimento da sociedade, 

que debate e organiza formas de maximizar o alcance social do movimento solidário, 

alça o tema a um patamar de destaque no cenário socioeconômico do país. 

O trabalho desenvolvido, conforme Schwengber16 (BRASILb, 2010, p. 

1) almeja fortalecer a organização social dos trabalhadores e proporcionar:  

 
A construção de um Estado Republicano e Democrático, pois 
reconhece a existência destes novos sujeitos sociais, novos direitos 
de cidadania e novas formas de produção, reprodução e distribuição 
social, além de propiciar o acesso aos bens e recursos públicos para 
seu desenvolvimento, tal qual permite a outros segmentos sociais. 

 

O Programa Economia Solidária em Desenvolvimento (parte do Plano 

Plurianual 2004–2007 do Governo Federal) previa a realização de um mapeamento 

da economia solidária no Brasil, considerando os empreendimentos econômicos 

solidários e as entidades de apoio, assessoria e fomento. Com base nesse 

mapeamento, propunha constituir o Sistema Nacional de Informações em Economia 

Solidária (SIES), composto por uma base nacional e por bases locais de 

informações que proporcionassem visibilidade às iniciativas e oferecessem 

subsídios aos processos de formulação de políticas públicas (SOUSA, 2008). 

Gaiger (2007, p. 1) evidencia sua importância: 

 

Os estudos acadêmicos sobre a economia solidária multiplicaram-se nos 
últimos anos, mas a inexistência de informações abrangentes e 
sistematizadas a respeito restringiu as pesquisas a uma abordagem 
qualitativa, valiosa para o exame dos traços particulares dessas 
organizações, mas insuficiente para identificar suas tendências 
predominantes e seus efeitos sobre as condições de vida dos 
trabalhadores. O mapeamento permitiu uma mudança de escala nas 
análises e a rediscussão de teses importantes no debate teórico e político 
[...]. 
 

Analisando seus objetivos centrais, apura-se que a proposta é integrar 

políticas para que a Economia Solidária se constitua como uma ferramenta útil à 

                                                           
16 Coordenadora Nacional da Rede de Gestores de Políticas Públicas em Economia Solidária. 
Disponível em http://www.mte.gov.br/geral/publicacoes.asp?viewarea=ecosolidaria>. Acesso em: 15 
jan. 2011. 



 

redução das desigualdades sociais e como alternativa para o desenvolvimento do 

país.  

Os objetivos específicos do Programa se preocupam, destacadamente, 

com a necessidade de atuação governamental que informe e prepare o cidadão para 

organizar-se produtivamente com eficiência e almejando a sustentabilidade do 

empreendimento. Enfatizam, também, a necessidade da criação de marcos legais 

envolvendo a matéria e a criação de cadeias produtivas solidárias robustas o 

suficiente para que a produção e o comércio se fortaleçam no universo competitivo 

capitalista tradicional. Seus objetivos são distribuidos, precipuamente em: 

 

- difundir e fortalecer os empreendimentos autogestionários, por meio de 
ações de fomento, assistência técnica e promoção de tecnologias 
adequadas ao desenvolvimento da economia solidária;  
- apoiar materialmente as entidades e agências de apoio e fomento à 
economia solidária;  
- elaborar e propor medidas para a articulação de ações de incentivo às 
finanças solidárias, principalmente nas modalidades de bancos comunitários 
e fundos rotativos, ampliando a escala de suas operações, os serviços 
financeiros prestados e legitimando novas institucionalidades econômicas;  
- articular cadeias produtivas, ampliando a produção, distribuição e 
consumo dos produtos da economia solidária, apoiando o consumo ético e 
responsável e contribuindo para a construção de um Sistema Nacional de 
Comércio Justo e Solidário;  
- estimular e promover a produção de conhecimentos e tecnologias voltados 
à economia solidária, articulando-os às políticas de educação e de 
pesquisa;  
- fortalecer os espaços de organização e de participação da sociedade civil 
e dos demais entes governamentais para a formulação de políticas públicas 
para a economia solidária. (BRASILe, 2010, p. 1) 
 

Os desdobramentos destes objetivos são observados em campos de 

ação e atuação específicos voltados a: 

 

- promoção do desenvolvimento local e da Economia Solidária por meio da 
atuação de agentes de  desenvolvimento solidário; 
- formação de formadores(as), educadores(as) e gestores públicos para 
atuação em Economia Solidária; 
- organização nacional da comercialização dos produtos e serviços de 
Empreendimentos Econômicos Solidários; 
- cadastro de empreendimentos e entidades de apoio para manutenção e - 
ampliação do Sistema de Informações em Economia Solidária; 

- recuperação de empresa por trabalhadores organizados em autogestão; 
- desenvolvimento e disseminação de Conhecimento e Tecnologias Sociais 
apropriadas à Economia Solidária; 

- fomento à Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários; 
- elaboração do marco jurídico da Economia Solidária. (BRASILe, 2010, p. 
1) 



 

 

Nota-se, então, que a proposta é abrangente e lança um desafio aos 

governos estaduais e municipais do país que, em sintonia com os projetos 

apresentados e no âmbito de suas especificidades e limitações, necessitam criar ou 

aprimorar mecanismos de ação que venham a promover o desenvolvimento local 

por meio da atividade produtiva solidária, como também, favorecer o aprimoramento 

de instrumentos indispensáveis no universo solidário, como a oferta creditícia, a 

capacitação do cidadão para produzir, agir e entender a economia solidária, e a 

promulgação de leis que venham a garantir uma atuação segura e incentivada do 

empreendedor solidário.  

Conforme documento base aprovado na I Conferência Nacional de 

Economia Solidária, realizada na cidade de Brasília, de 26 a 29 de junho de 2006, a 

institucionalização destas políticas deve assumir um caráter permanente, 

necessitando serem tratadas como políticas de Estado e não apenas como políticas 

de governo, transitórias. Ressalta-se, ainda, a necessidade de agregar múltiplos 

esforços pelos poderes instituídos e sociedade, lançando mão de ações 

diversificadas para amplificar o poder de alcance da atividade solidária, conforme 

ponderado pelo Programa:  

 

A institucionalização de políticas públicas de economia solidária é uma das 
estratégias principais para consolidar o tema da economia solidária na 
agenda política das três esferas de governo, e garantir a sua permanência 
como políticas de Estado e não só políticas de governo, conforme 
resoluções da própria Conferência Nacional de Economia Solidária. Esta 
estratégia também é coerente com as orientações do Governo Federal para 
se evitar a sobreposição de ações entre as esferas, de modo a garantir a 
melhor distribuição dos recursos e somar esforços onde eles já existem ou 
possam vir a existir. 
Essa união de esforços governamentais tem tido um efeito amplificador na 
implantação de políticas públicas específicas para a economia solidária, 
incluindo a promulgação de leis municipais e estaduais e a criação de 
órgãos dentro dos governos locais e estaduais, como Secretarias e 
Departamentos, além da institucionalização de espaços locais de 
interlocução com a sociedade civil, como Conselhos.[...] (BRASILd, 2010, p. 
1). 
 

As metas do Programa são voltadas à necessidade de ‘capilarizar’ as 

atividades e ações de economia solidária nos espaços regionais e locais em todo o 

país, considerando o diálogo com a sociedade e sua participação neste processo de 

importância ímpar para o fortalecimento do movimento solidário. Desse modo, o 

atuar do poder público municipal assume papel fundamental de integração entre o 



 

programa federal e a realidade local onde se almeja o desenvolvimento das 

atividades produtivas solidárias.  

Com estas políticas, assume-se uma ação propositiva sobre a 

diminuição estrutural do desemprego por meio da ampliação do trabalho associado, 

buscando conferir estatuto social às práticas econômicas informais organizadas em 

produção coletiva.  

Nesta esteia, como elementos idepolíticos que compõem esse 

paradigma de experimentações teóricas e práticas em Economia Solidária, no I 

Encontro Brasileiro de Cultura e Socieconomia Solidária (2001) firmou-se 

entendimento quanto à necessidade de se desenvolverem valores culturais, 

determinando o homem como sujeito e finalidade desta atividade econômica; o 

desenvolvimento de práticas de reciprocidade e espírito cooperativista; a associação 

entre produção, distribuição e consumo, mediante investimento no desenvolvimento 

local - com redes de consumidores orientados por princípios éticos solidários e 

sustentáveis nas suas escolhas de consumo, e redes de comércio e preço justos, e, 

o agenciamento de novos sujeitos políticos na prática econômica através da 

democratização do poder, da riqueza e saber, sustentados em uma gestão 

participativa e distanciada das práticas cooperativas burocratizadas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
4 OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NA 

REGIÃO DE FRANCA/SP 

 
 

4.1 O MUNICÍPIO DE FRANCA    
 
 
Imprescindível para a orientação deste trabalho é a identificação do 

que compreende a região de Franca, de seu espaço econômico e padrões de 

desenvolvimento neste âmbito, bem como, o caminho trilhado pelo município na 

atenção dispensada às suas demandas sociais. 

Franca é uma cidade situada no nordeste do Estado de São Paulo, 

compondo a macroregião de Ribeirão Preto. Geograficamente, a cidade é localizada 

a partir dos 20º32'03"S de latitude e dos 47º24'19"WGR de longitude, estando 

situada a uma altitude de 1.040 metros acima do nível do mar e localizada no 

extremo nordeste do Estado de São Paulo (BRAGA FILHO, 2000, p. 67). 

Sua formação política se inicia no ano de 1805, a partir do surgimento 

da Freguesia de Franca e Rio Pardo, sob a jurisdição da Vila Mojimirim. Em 21 de 

outubro de 1821, a freguesia é elevada à condição de vila, a denominada Vila 

Franca Del Rey, emancipando-se em 28 de novembro de 1824. Simultaneamente é 

instalada a Vila Franca do Imperador, criando-se, assim, o município, e em seguida, 

no ano de 1839 a comarca de Franca, que, finalmente, em abril de 1856 transforma-

se na cidade de Franca (CHIACHIRI, 1986). 

Seu desenvolvimento econômico e demográfico ocorre, principalmente, 

a partir do início do século XX com a intensificação da malha rodoviária e ferroviária. 

Bacellar e Brioschi (apud Lima, 2009, p. 18) explicam que a intensificação do 

processo de urbanização das cidades interioranas de São Paulo, particularmente no 

nordeste do estado, se redimensiona com a expansão das ferrovias e rodovias 

estaduais, esclarecendo que:  

 

[...] Em 1960, somente as cidades de Ribeirão Preto e Franca tinham 
população superior a 20.000 habitantes. A partir de 1996, mais de 15 
municípios, integrantes dessa macrorregião, passaram a contar com 
população superior a 20.000 moradores. A infraestrutura de transporte 
desempenhou importante papel no desenvolvimento socioeconômico da 
região. O asfaltamento da via Anhanguera, em 1948, e a construção da 



 

Rodovia Washington Luís foram fundamentais para a atração de 
indústrias e novos contingentes migratórios, consolidando importantes 
centros urbanos, como Campinas e Ribeirão Preto, mas também centros 
menores, como Sertãozinho, Franca, São Carlos, Araraquara e 
Barretos.  

 

Com o desmembramento de Batatais, em 1839, Franca perde toda a 

extensão de terras compreendida entre os rios Pardo e Sapucaí-Mirim, provocando, 

por conseguinte, uma abrupta queda no orçamento. Ao mesmo tempo, a atividade 

pecuária, diminuindo sua importância, permitiu o início de um novo ciclo, o do café 

(BRAGA FILHO, 2000). A atividade econômica agrária exportadora do café penetrou 

no interior paulista17, promoveu o crescimento econômico, atraiu mão-de-obra 

migrante e imigrante, possibilitou a criação de infra-estrutura motivada pelo 

movimento de expansão das cidades, estimulou as atividades ligadas ao comércio e 

aos serviços e possibilitou o surgimento das indústrias (COUTINHO, 2008). Em 

especial, a indústria coureiro – calçadista. 

A mudança do cenário econômico do município, com o declínio da 

produção pecuária no município, deixa um importante legado. Conforme Costa 

(apud COUTINHO, 2008, p. 27), em razão da fartura de gado bovino existente no 

município, supõe-se que houve superoferta de couros e, em consequência, 

proliferaram as oficinas de curtumes e sapateiros: 

 

As atividades pastoris produziram matéria-prima tão abundante para a 
fabricação de calçados que, a partir do 1º quartel do séc. XIX [1825], já se 
havia formado em Franca um artesanato numeroso, dedicado à produção 
curtumeira e à fabricação de sapatos e chinelos. [...] Somente o 
desenvolvimento da pecuária pode explicar a localização [hoje] em Franca 
de um ramo fabril tão avançado, pela abundância de mão-de-obra 
decorrente da primitiva abundância de matéria-prima. 
 

Com esta facilidade para a obtenção de couros, gradativamente a 

economia da cidade se reorienta, nascendo diversas ocupações como expõe Braga 

Filho (2000, p. 81): 

 

                                                           
17 A partir de 1880, as plantações de café nas terras francanas terão crescente relevância econômica, 
porém muito inferiores às de Ribeirão Preto, São Simão, Cravinhos e Sertãzinho, região que no 
conjunto se tornará a maior produtora de café do país. Será por volta de 1928 que os cafezais 
formados em Franca, Orlândia, Ituverava, Guaíra e Pedregulho começarão a superar aos daquelas 
áreas. O município compensará sua menor extensão de área apropriada à cafeicultura cultivando 
lavouras de melhor qualidade e destacando-se como produtor de café fino (COUTINHO, 2008, p. 60). 



 

Ao lado do crescimento da população, diversificaram-se atividades 
relacionadas ao comércio, fabricação de gêneros diversos e os serviços, 
tornando, deste modo, a cidade de Franca um importante pólo de 
crescimento da Alta Mogiana. Entre as ocupações, profissões e 
comerciantes ligados ao artesanato do couro – seleiros, selarias, sapateiros 
e sapatarias – no ano de 1910, a cidade de Franca contava com 24, de um 
total de 424 pessoas e estabelecimentos exercendo outras atividades. 

 

Neste período, curtumes começaram a se estabelecer na cidade. 

Precursores desta iniciativa, produzindo couro em escala industrial, podem ser 

citados: o curtume Cubatão, fundado no ano de 1886, o curtume Progresso, 

inaugurado no ano de 1906, e no ano de 1908, o curtume Elias Motta. (COUTINHO, 

2008, p. 77) 

A partir da década de 1920, a cidade, já com tradição na produção de 

calçados artesanais, no ano de 1921, tem fundada a sua primeira fábrica de 

calçados, a Calçados Jaguar, pelas mãos de um já conhecido comerciante que se 

estabeleceu na cidade, Carlos Pacheco de Macedo (COUTINHO, 2008, p. 123). 

Nas décadas seguintes, o número de indústrias calçadistas se eleva na 

cidade. Como esclarece Braga Filho (2000, p. 86), “em 1956, o valor da produção do 

setor vestuário, caçados e artefatos representava 50,8% do valor total da indústria 

de transformação, empregando 58% do pessoal ligado à produção”. Nesta década, 

Franca possuía 73 indústrias de calçados com 2.517 operários, e no ano de 1970, 

atingiu a marca de 14.286 trabalhadores entre operários de calçado e outras 

atividades afins (GARCIA apud BRAGA FILHO, 2000, p. 93). Particularmente, a 

década de 1970 foi marcante para o setor calçadista francano, que tem 

impulsionada sua produção por uma “conjuntura favorável traduzida pela queda da 

inflação que no período de 1968-1976 medida pelo IPA, que ficou em torno e 

23,66% na média e o PIB voltando a crescer neste período a uma taxa média de 

10,16% ao ano” (BRAGA FILHO, 2000, p. 97). 

No decorrer da década de 1980, a economia brasileira vive um 

processo de estagnação, que afeta a indústria calçadista francana. Mas, o período é 

superado com relativa estabilidade na produção. Entretanto, na década de 1990, a 

produção de calçados de Franca, já neste período com grande ativo destinado à 

exportação, sofre forte abalo. Como destacam Triches e Silvestrin (2008, p. 52):  

 

o inicio dos anos 1990, foi marcado pelo processo de taxas de inflação 
elevadas e por medidas de liberalização comercial da economia. Neste 



 

contexto, o setor calçadista viveu seu pior período, com queda da produção 
de mais de 30% e do consumo numa taxa superior a 40%. 

 

Este processo de abertura comercial, afeta as empresas calçadistas: 

 

 [...] uma vez que, com a abertura comercial praticada pelo governo, estas 
ficariam mais expostas à competição internacional, pois, para estabilizar os 
preços e manter a inflação baixa e sob controle, reduziram-se as alíquotas 
de importação que, juntamente com o câmbio sobrevalorizado, estimulava 
positivamente as importações e dificultava as exportações (BRAGA FILHO, 
2000, p. 143) 

 

Conclui o autor que: 

 

Com o câmbio desvalorizado, as importações de calçados da China, 
Argentina, Indonésia e coréia do Sul mais que quadruplicaram entre os anos 
de 1993 e 1995, e, ao contrário, as exportações do calçado francano caíram 
abruptamente (BRAGA FILHO, 2000, p. 143). 
 

 

À indústria calçadista brasileira, assim, restou voltar sua atenção ao 

mercado interno. Os empresários da cidade passaram a competir em duas frentes: 

 

[...] O aumento das importações expõe os produtos brasileiros diante dos 
internacionais, que seriam a frente externa, e, no plano doméstico, a 
concorrência entre os próprios fabricantes locais constituir-se-ia na outra 
ponta, da frente interna. Desse modo a pressão competitiva aumentou 
sobremaneira, sobretudo porque se travava uma intensa batalha num 
território de dimensões reduzidas – mercado interno devido a má 
distribuição da renda e do baixo consumo per capita de calçados – e na 
outra extremidade, o câmbio sobrevalorizado dificultava as exportações do 
produto devido seu encarecimento (BRAGA FILHO, 2000, p. 145). 

 

Dada esta conjuntura, a indústria calçadista foi obrigada a promover 

mudanças estruturais, visando aumentar a produtividade e reduzir custos, que 

levaram à acentuação do desemprego na cidade no decorrer da década de 1990.  

Este processo de reorganização industrial, como salienta Gimenes 

(2009, p. 76): 

 

[...] traz conseqüências para a questão do emprego, pois muitas empresas - 
pressionadas pelo mercado externo – acabaram transferindo sua produção 
para outras regiões do país em busca de mão-de-obra mais barata. Esse 
aspecto da reestruturação econômica pelo qual Franca tem passado nos 
últimos anos tem causado uma série de problemas dentre eles a questão da 
geração e qualidade do emprego: terceirização, perda de direitos 
trabalhistas e precarização das condições de trabalho e de renda.  

 



 

Ainda que relacionados à década 1990, a afetação das condições de 

trabalho e renda no município, nas últimas duas décadas, influi nos indicadores 

sociais do município. Dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE), através do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), informam 

que: 

 

Entre as edições de 2000 e 2002, Franca passou do Grupo 3 para o Grupo 
4, que é composto por municípios com baixo nível de riqueza e com 
deficiência em um dos indicadores sociais. O município apresentou 
indicadores de riqueza e escolaridade abaixo da média do Estado. Nesta 
última dimensão, o fraco desempenho provocou a mudança de grupo 
(SEADE, 2012). 

 

Esta mudança para o grupo quatro corresponde a um significativo 

aumento do número de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social e baixa renda:  

 

Grupo 4 (vulnerabilidade média): 60.929 pessoas (21,2% do total). No 
espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio 
dos responsáveis pelo domicílio era de R$ 568 e 56,3% deles auferiam 
renda de até três salários mínimos. Em termos de escolaridade, os chefes 
de domicílios apresentavam em média, 6,0 anos de estudo, 94,1% deles 
eram alfabetizados e 34,8% completaram o ensino fundamental. Com 
relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis 
pelos domicílios era de 40 anos e aqueles com menos de 30 anos 
representavam 20,8%. As mulheres chefes de domicílios correspondiam a 
17,8% e a parcela de crianças de 0 a 4 anos equivalia a 11,6% do total da 
população desse grupo (SEADE, 2012). 

 

Neste contexto, como esclarece Gimenes (2009, p. 79):  

 

[...] as informações do setor de Cadastro Único do município, em agosto de 
2007, apontam para uma estimativa de famílias pobres com renda per 
capita de até R$ 120,00 (perfil do PBF), em número de 7.172 pessoas. A 
estimativa de famílias com renda per capita de até R$ 175,00, chega a 
12.192; sendo que do total das 12.288 famílias cadastradas, 7.530 
constavam como beneficiárias do Programa Bolsa Família, Bolsa Escola e 
Auxílio- Gás. 
 

  Estes dados, mesmo que aqui apresentados sem uma análise 

pormenorizada dos fatores socioeconômicos que condicionaram este aumento da 

vulnerabilidade social e redução da renda da população do município, indicam que 

um número crescente e considerável de cidadãos vivem em condições sociais 

precárias. 



 

 
 
4.2 A PESQUISA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
4.2.1 Desenho do estudo 

 
 
O estudo realizado foi de natureza qualitativa descritiva, e apresentou 

como objetivo geral compreender o papel dos empreendimentos econômicos 

solidários na região de Franca como possibilidade de estímulo ao desenvolvimento 

do município. Como objetivos específicos, destacam-se: 

 

1. Descrever o processo de evolução dos EES no mundo, no Brasil e no município 

de Franca/SP; 

 

2. Identificar a visão do Poder Público do município de Franca acerca dos 

empreendimentos econômicos solidários e seu papel para o desenvolvimento da 

região; e 

 

3. Identificar a perspectiva dos responsáveis pelos EES sobre o seu papel em suas 

vidas e para o desenvolvimento da cidade. 

 
 
4.2.2 Sujeitos da pesquisa 

 
 
Os sujeitos da pesquisa foram divididos em dois grupos: 

 

1. Representantes do poder público; e 

 

2. Empreendedores Econômicos Solidários: 

 

Através do mapeamento elaborado pela Secretaria de Economia 

Solidária, disponível no Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária 

(SIES- relatório 2005/2007), o município de Franca posssui, atualmente, doze EES 



 

catalogados18. Estes empreendimentos foram inseridos no banco de dados da 

SENAES por meio do procedimento denominado ‘autodeclaração de EES’, ou seja, 

todos os empreendedores solidários que tenham a intenção de ter seu 

empreendimento catalogado ou de se declararem como empreendedores solidários, 

podem fazê-lo, pois basta inserir os dados de seu empreendimento no site do 

MTE/SENAES.  

No universo destes doze EES, a pesquisa se concentrou no estudo dos 

EES que, efetivamente, exerciam suas atividades produtivas ou de prestação de 

serviços durante o período de coleta de dados. Dentre os doze EES cadastrados no 

site do MTE/SENAES, quatro deles tinham sido dissolvidos não mais exercendo 

suas atividades: a Cooperativa de Carga e Descarga, a Cooperativa de Transporte 

Escolar, o Grupo de Compras Coletivas Naturais e o Grupo de Artesanato de 

Franca. 

No universo dos oito EES restantes, o ‘Quiosque do Artesão’ e a ‘Feira 

do Quem Faz’ são locais utilizados por artesãos da cidade para a exposição de suas 

mercadorias, e a  ‘Rede Couro e Arte do Lixo ao Luxo’ (denominação do projeto de 

capacitação para o trabalho artesanal desenvolvido pelo Fundo Social de 

Solidariedade do Município), não configuram organizações produtivas solidárias. 

Dessa forma, foram excluídos da coleta de dados. 

Os cinco EES restantes foram analisados na pesquisa. São eles: os 

grupos de produção artesanal Bonecas e Sonhos, As Arteiras e Recicouro, a 

Associação dos Produtores Orgânicos de Franca e Região e a Cooperativa dos 

Catadores de Materiais Recicláveis de Franca e Região, a COOPERFRAN. 

 
 

4.2.3 Critérios de inclusão dos sujeitos 
 
 
  Foram utilizados dois critérios para a inclusão dos sujeitos: 

 

1. Representantes do poder público cuja função estivesse, durante o 

período de coleta de dados, ligada diretamente ao desenvovimento econômico e 

                                                           
18 Os EES catalogados são: Associação dos Produtores Orgânicos de Franca e Região, Cooperativa 
de Trabalhadores de Carga e Descarga, Cooperativa de Transporte Escolar, Cooperativa de 
Catadores de Materiais Recicláveis de Franca e Região (COOPERFRAN), Feira do Quem Faz, 
Francart (As Arteiras), Grupo Bonecas e Sonhos, Grupo de Artesanato de Franca, Grupo de Compras 
Coletivas Naturais, Grupo Recicouro, Quiosque do Artesão e Rede Couro e Arte do Lixo ao Luxo. 



 

social do município: Secretário do Desenvolvimento (E 1) e o Secretário de Ação 

Social (E 2). 

2. Empreendimentos Econômicos Solidários cadastrados na SENAES 

que estivessem efetivamente exercendo suas atividades: grupos de produção 

artesanal Bonecas e Sonhos (E 3), As Arteiras (E 4) e Recicouro (E 5); Associação 

dos Produtores Orgânicos de Franca e Região (E 6); Cooperativa dos Catadores de 

Materiais Recicláveis de Franca e Região, a COOPERFRAN (E 7). 

 
 
4.2.4 Da coleta de dados 
 
 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi estruturadas, 

aplicadas aos sujeitos do estudo entre os meses de novembro a dezembro de 2011. 

Os roteiros foram confeccionados com perguntas básicas e principais, 

complementadas por outras questões que surgiram no momento da entrevista, 

trazendo, assim, maior liberdade e clareza na exposição do entrevistado e 

entendimento do fenômeno social estudado. Minayo (1999, p.121), referindo-se à 

entrevista, pondera que “[...] suas qualidades consistem em enumerar de forma mais 

abrangente possível as questões onde o pesquisador quer abordar no campo, a 

partir de suas hipóteses ou pressupostos, advindos, obviamente, da definição do 

objeto de investigação”. 

Para aplicação das entrevistas, foram realizadas visitas às repartições 

públicas onde estavam lotados os secretários municipais e aos EES a fim de 

conhecer a realidade de trabalho dos cidadãos envolvidos no processo produtivo. 

Durante as visitas, as observações foram anotadas em diário de campo, com base 

em um roteiro de observação, e subsidiaram a análise das entrevistas. A utilização 

deste método propiciou observar as práticas, percepções e experiências dos 

agentes envolvidos com os empreendimentos econômicos solidários no município.  

Como menciona Chizotti (1998), há uma necessidade de imersão do 

pesquisador nas circunstâncias e contexto da pesquisa, frisando características 

importantes que devem estar presentes, como o reconhecimento dos atores sociais 

como sujeitos que produzem conhecimentos e práticas; os resultados como fruto de 

um trabalho coletivo resultante da dinâmica entre pesquisador e pesquisado; a 

aceitação de todos os fenômenos como igualmente importantes e preciosos, a 



 

constância e a ocasionalidade, a freqüência e a interrupção, a fala e o silêncio, as 

revelações e os ocultamentos, a continuidade e a ruptura, o significado manifesto e 

o que permanece oculto. 

A entrevista, inserida no contexto da pesquisa qualitativa como 

instrumento de coleta de dados, favoreceu uma relação de interação, 

proporcionando, conforme Gaskell (2002, p. 5), “uma atmosfera de influência 

recíproca entre quem pergunta e quem responde, permitindo a compreensão 

minuciosa das motivações, atitudes, valores, e crenças dos sujeitos pesquisados 

sobre os EES”. 

A coleta dos dados se dividiu em duas fases: 

 

1. Aplicação de um roteiro de entrevistas aos sujeitos E 1 e E 2, 

contendo 9 questões, procurando investigar o conhecimento dos entrevistados sobre 

o assunto economia solidária e a existência de políticas públicas que vinculem o 

poder público no fomento da atividade econômico solidária no município. 

2. Aplicação de um roteiro de entrevistas aos empreendedores 

econômicos solidários (E 3, E 4, E 5, E 6, E 7), buscando conhecer o grau de 

familiaridade dos entrevistados com o tema economia solidária; os motivos que 

levaram estes empreendedores a se organizarem de forma coletiva; sua capacitação 

para o trabalho solidário; o grau de participação dos empreendedores em fóruns ou 

redes de articulação; as expectativas destes empreendedores quanto ao sucesso do 

empreendimento e o impacto desta atividade em suas vidas e para o 

desenvolvimento da cidade. O quadro 1 sintetiza as conexões entre os objetivos, os 

meios para a obtenção de dados e os instrumentos de coleta utilizados. 

 

Quadro 1. Síntese dos objetivos, meios para obtenção de dados e instrumentos de 

coleta de dados utilizados na pesquisa. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

OBJETIVOS GERAIS 

 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
 

MEIOS PARA 
OBTENÇÃO DOS 

DADOS DA 
PESQUISA 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
COLETA DE DADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPREENDER O 
PAPEL DOS EES NA 
REGIÃO DE FRANCA 
COMO 
POSSIBILIDADE DE 
ESTÍMULO 
AO 
DESENVOLVIMENTO 
DO MUNICÍPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. DESCREVER O 
PROCESSO DE 
EVOLUÇÃO DOS 
EES NO MUNDO, 
NO BRASIL E NO 
MUNICÍPIO DE 
FRANCA/SP 
 

 
 
 

REVISÃO DA 
LITERATURA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. IDENTIFICAR A 
VISÃO DO PODER 
PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE 
FRANCA ACERCA 
DOS EES 
SOLIDÁRIOS E 
SEU PAPEL PARA 
O 
DESENVOLVIMEN
TO DA REGIÃO; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTAS 
REALIZADAS COM 

REPRESENTANTES 
DO PODER PÚBLICO 

 
ROTEIRO DE 
ENTREVISTA 

 
I. DADOS 
 SÓCIO-
DEMOGRÁFICOS; 
 
II. PERGUNTAS DE 
PESQUISA: 
 
1) COMO O SR. DEFINE 
EMPREENDIMENTOS 
ECONOMICOS 
SOLIDÁRIOS? 

 
2)QUAIS EES EXISTEM 
NO MUNICÍPIO? 
 
3) COMO A 
SECRETARIA 
TRABALHA COM ELES?  
 
4) EXISTEM 
PROGRAMAS OU 
PROJETOS MUNICIPAIS 
DE FOMENTO À 
ATIVIDADE SOLIDÁRIA? 
 
4.1) NÃO. POR QUÊ?  
 
4.1) HÁ UMA 
PERSPECTIVA DE 
FUTURO? 
 
5) SIM. QUAL O 
HISTÓRICO?  
 
5.1) COMO SURGIRAM? 
 
6) NESTES 
PROGRAMAS SÃO 
DISPONIBILIZADOS 
RECURSOS E 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPREENDER O 
PAPEL DOS EES NA 
REGIÃO DE FRANCA 
COMO 
POSSIBILIDADE DE 
ESTÍMULO AO 
DESENVOLVIMENTO 
DO MUNICÍPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITAÇÃO 
TÉCNICA PELO 
MUNICÍPIO OU 
OUTRAS ESFERAS DE 
GOVERNO? 
 
7) EXISTE O APOIO DE 
OUTROS ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS NO  
 
FOMENTO A EES? OU 
NÃO 
GOVERNAMENTAIS? 
 
8) O SR. POSSUI 
CONHECIMENTO DA 
ATUAÇÃO DA SENAES 
NO MUNICÍPIO? 
 
9) A SENAES JÁ 
MANTEVE DIÁLOGO 
COM ESTE ÓRGÃO?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. IDENTIFICAR A 
PERSPECTIVA 
DOS 
RESPONSÁVEIS 
PELOS EES 
SOBRE O SEU 
PAPEL EM SUAS 
VIDAS E PARA O 
DESENVOLVIMEN
TO DA CIDADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA COM 
OS RESPONSÁVEIS 
PELOS EES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROTEIRO DE 
ENTREVISTA 

 
I. DADOS 
 SÓCIO-
DEMOGRÁFICOS; 
 
 II. PERGUNTAS DE 
PESQUISA: 
 
 1) COMO O SR(A) 
DEFINE 
EMPREENDIMENTOS 
ECONÔMICOS 
SOLIDÁRIOS? 

 
 2) O QUE MOTIVOU A 
CRIAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO? 
 
3) QUAIS SÃO AS 
ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 
EXPLORADAS NO 
EMPREENDIMENTO? 

 
4)O 
EMPREENDIMENTO 
PARTICIPA DE ALGUMA 
REDE OU FÓRUM DE 
ARTICULAÇÃO? 

 
5) A QUANTO TEMPO O 
SR (A) PARTICIPA 
DESTA ATIVIDADE 
PRODUTIVA? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) ANTES DE SE 
VINCULAR AO ESTE 
EMPREENDIMENTO 
QUAL ERA SUA 
ATIVIDADE 
PROFISSIONAL E DOS 
DEMAIS SÓCIOS? 

 
7) O QUE O (A)  
MOTIVOU A 
INGRESSAR NESTE 
EMPREENDIMENTO? 

 
8) OS SÓCIOS DO 
EMPREENDIMENTO 
OBTIVERAM 
TREINAMENTO PRÉVIO 
OU REALIZARAM 
ALGUM CURSO 
BÁSICO PARA 
DESEMPENHAR SUAS 
FUNÇÕES DENTRO DO 
EMPREENDIMENTO? 

 
9) OS PRINCÍPIOS 
COMUNS AOS EES 
SÃO OBSERVADOS 
COMO A GESTÃO 
DEMOCRÁTICA E A 
COOPERAÇÃO? 
 
10) QUAIS SÃO SUAS 
EXPECTATIVAS 
QUANTO AO SUCESSO 
DESTE 
EMPREENDIMENTO? 
 
11) O TRABALHO 
DESEMPENHADO NO 
EMPREENDIMENTO 
FOI SUFICIENTE PARA 
MELHORAR SUA 
QUALIDADE DE VIDA E 
DOS DEMAIS SÓCIOS? 
12) SIM. EM QUAIS 
ASPECTOS? 
 
13) NÃO. POR QUÊ? 
 

 
 
 
 

4.2.5 Da análise dos dados 
 
 



 

O material reunido com a aplicação dos roteiros de entrevistas foi 

transcrito na íntegra, separado e classificado, sendo analisado por meio do método 

de ‘análise de conteúdo’. Foram elaboradas categorias de análise e, em seguida, de 

temas, baseados nos sentidos semântico e contextual dos discursos dos 

entrevistados. 

Analisar semanticamente um texto pressupõe construir, a priori, uma 

grade de análise. Na realização desta análise, foram identificados os núcleos de 

sentido que compunham a comunicação e cuja presença, ausência ou freqüência 

significavam alguma coisa para o objetivo analítico visado. 

A análise de conteúdo é definida por Bardin (2006), como um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações, onde se possibilitam inferências 

específicas e interpretações sobre um dado aspecto da orientação comportamental 

do locutor por meio das mensagens emitidas, sendo consideradas as condições 

textuais de seus produtores. Essa técnica almeja explicitar e sistematizar o conteúdo 

das mensagens emitidas, tendo por finalidade efetuar deduções lógicas e 

justificadas, referentes à origem das mensagens, levando em consideração o 

emissor e seu contexto e, eventualmente, os efeitos dessas mensagens. 

Bardin (2006) acrescenta, ainda, que a técnica de análise de conteúdo 

refere-se tanto ao estudo dos conteúdos na figuras de linguagem, reticências, 

entrelinhas, quanto dos conteúdos manifestos e explícitos. 

Minayo (2000), ao dispor sobre a análise de conteúdo, explicita a 

existência de uma relação entre as estruturas semânticas (significantes) com 

estruturas sociológicas e contextuais (significados) dos enunciados, e articula a 

superfície dos textos com os fatores que determinam suas características (variáveis 

psicossociais), contexto cultural e processo de produção da mensagem. 

A partir das informações contidas nas entrevistas foi possível propor 

inferências e apresentar interpretações conforme o quadro teórico e os objetivos 

propostos no trabalho. Com a utilização deste método foi possível apreender a visão 

do poder público quanto ao fomento da economia solidária no município, como 

também, a visão dos empreendedores solidários sobre o impacto da atividade 

produtiva em suas vidas e para o desenvolvimento do município.  

 
 
 
 



 

 
 

4.3 DOS ACHADOS DA PESQUISA  

 
 

Após a coleta dos dados, como meio de facilitar sua análise, optou-se 

pela divisão em unidades temáticas, conforme o conteúdo apreendido dos sujeitos. 

 
Quadro 2. Unidades Temáticas resultantes da análise dos dados obtidos na 
pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUJEITOS DA PESQUISA 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 

PODER PÚBLICO 

 

 

 

 
1 VISÃO RESTRITA DOS EES 

 

2 CAPACITAÇÃO COMO FATOR PARA O SUCESSO DO 

MICROEMPREENDEDORISMO E A AÇÃO SOLIDÁRIA 

NESTE CONTEXTO 

 

3 PARCERIAS COM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO 

GOVERNAMENTAIS PARA O APOIO AOS EES 
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EES DE PRODUÇÃO ARTESANAL: BONECAS E SONHOS 
(E3), AS ARTEIRAS (E4) E RECICOURO (E5) 
 
 
1 VISÃO RESTRITA DO CONCEITO DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 
 
2 INFORMALIDADE NO PROCESSO DE CRIAÇÃO DOS EES  
 
3 OS EES COMO ALTERNATIVA PARA O DESEMPREGO E 
COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA 
 
4 AS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA CONSOLIDAÇÃO 
DOS EES EM FRANCA: FALTA DE INFRA-ESTRUTURA E 
PROBLEMAS NA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS 
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COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS 
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4.3.1 O poder público do município de Franca/SP 
 
 

Sujeitos da pesquisa: 

Entrevistado nº 01: Secretário de Ação Social do município. 

Entrevistado nº 02: Secretário de Desenvovimento do município. 

 
 

1  Visão restrita dos empreendimentos econômicos solidários 
 
 

Os sujeitos apresentaram uma visão restrita da forma de organização 

econômico solidária. Relacionaram-a, apenas, com a produção cooperativa, não 

demostrando conhecimento sobre todas as vertentes produtivas, de consumo e 

prestação de serviços que o solidarismo pode assumir. O entrevistado 1, quando 

questionado sobre a definição de economia solidária esclareceu: 

 
Eu creio que todo aquele empreendimento que visa o bem comum, você 
que é técnico de determinado problema, então, por exemplo, você 
automaticamente levanta as eventuais soluções. Então, por exemplo, nós 
podemos analisar uma cooperativa de recicláveis, hoje a população, o 
poder público, a sociedade em geral, joga muita coisa fora, muitas coisas 
descartáveis, como plástico, borracha, couro, papel, uma infinidade de 



 

produtos que são desprezados; existem hoje algumas usinas que tratam da 
reciclagem destes materiais, então, por exemplo, você vê muitas pessoas 
carregando sacos de lixo nas costas aí, carregando latinha de cerveja, 
refrigerante, carregando jornal, papelão, garrafa pet, uns com saco nas 
costas, outros com carrinho puxando igual fosse um animal, né, são 
pessoas que estão nessa atividade aí... O que deve fazer pensando 
solidariamente? É uma atividade que gera algum resultado econômico? 
Claro que é. Você pega o zé aqui, o João ali, todo mundo através dos 
centavos estão conseguindo algum resultado econômico com isso, então 
quando você pensa nisso, em organizar esta atividade, é... vamos dizer 
assim econômica, né, então você monta aí uma cooperativa, aqui em 
Franca você tem uma cooperativa que era de antigos catadores de lixo, que 
estavam aí pela rua espalhados, hoje tem uma cooperativa que transforma 
estes materiais, são separados, né, e vendidos. Então, dá, vamos dizer 
assim, um resultado maior e mais eficaz, porque, além da pessoa ter mais 
rendimento, da própria união ali da cooperativa, ela está trocando 
experiência, ela está se socializando ela está participando da vida da 
sociedade. 

 

Por sua vez, o entrevistado 2 se posicionou definindo o conceito de 

economia solidária como sendo: 

 

Aqueles empreendimentos que possam agrupar as pessoas que possuem 
menor capacidade operacional para que elas cresçam  juntas, para que 
exista um crescimento desta unidade, destas pessoas dentro de um grupo.  

   

Denota-se nas duas conceituações que o fator união e organização 

coletiva são exemplificados para justificar a reunião de pessoas entorno de uma 

atividade econômica, com os objetivos de alcançarem maiores resultados 

econômicos e sociais. Entretanto, as definições são pontuais no sentido de 

expressarem uma visão ahistórica e não evolutiva da atividade econômico solidária, 

restringida, no primeiro depoimento, à visão cooperativa como único exemplo citado 

de economia solidária, e no segundo, como um “agrupamento” de cidadãos com 

“baixa capacidade operacional para que elas cresçam juntas”, definição esta que 

não traduz, com clareza, o que consiste um  empreendimento econômico solidário. 

Em continuidade, o E 1 exemplificou como EES existentes na cidade, 

aqueles voltados à coleta de materiais recicláveis, sendo citada a existência de uma 

cooperativa no município. Deve-se ressaltar neste contexto que não foram lançadas 

maiores informações sobre a sua atuação. De fato, a cooperativa mencionada é a 

COOPERFRAN, que foi objeto do presente estudo.  

O E 1 citou, ainda, a existência de uma cooperativa de fabricantes de 

lingerie, mas esta informação é conflitante com os dados colhidos junto ao 

Secretário de Desenvolvimento do município, que esclareceu que a produção de 



 

lingerie na cidade, apesar de crescente e fomentada por sua secretaria, é 

organizada nos moldes da empresa capitalista tradicional. Segundo este secretário, 

foi proposta a organização destes pequenos produtores de lingerie sob a forma 

cooperativa, mas não houve aceitação destes por se sentirem desconfiados dos 

benefícios que esta forma de associação poderiam gerar.   

A formação solidária, como esclarece França Filho (2002), está 

umbilicalmente ligada a uma perspectiva de regulação, apresentada como uma 

questão de escolha de um projeto político de sociedade. Para seu fortalecimento, 

necessita, assim, de uma atuação comprometida e coordenada do poder público e 

de organizações sociais identificadas com o movimento solidário. As duas 

secretarias executivas do município, dada a sua natureza estritamente relacionada à 

promoção do desenvolvimento econômico e social, não possuem instituídas políticas 

de geração de renda e inclusão social firmadas sob a base da economia solidária.  

O E 2 mencionou como política de desenvolvimento coordenada por 

sua secretaria, a existência de um espaço para debates com a sociedade de ações 

para o desenvolvimento do município, o denominado ‘Fórum Permanente de 

Desenvolvimento’. Este evento é realizado anualmente e se encontra na sua 

segunda edição (2011). Na sua primeira edição (2010) foi apresentada aos seus 

participantes um panorama sócioeconômico do município. Inicialmente, houve a 

preocupação de se definir o conceito de desenvolvimento. No tópico 

desenvolvimento endógeno, o governo municipal, após conceituá-lo, descreve as 

ações necessárias para o seu fomento: 

 

Requer incutir o espírito empreendedor nos cidadãos, isto é; promover o 
empreendedorismo; viabilizar as incubadoras de empresas; articular os 
arranjos sócio-produtivos mais adequados; oferecer possibilidades de 
capacitação empresarial, gerencial e tecnológico; desenvolver APLs 
(“clusters”) locais; auxiliar no acesso ao crédito ou micro-crédito; 
desenvolver procedimentos como o DLIS (Desenvolvimento Local, 
Integrado e Sustentável) (PMF, 2010). 

 

Afirma-se, em continuidade que: 

 
[...] a promoção do desenvolvimento endógeno pode criar uma nova 
dinâmica de desenvolvimento regional, com criação de emprego e renda, 
mesmo em períodos em que o resto da nação esteja mergulhada na 
estagnação do desenvolvimento econômico. Pode-se criar ilhas de 
desenvolvimento (PMF, 2010). 

 



 

Como pode ser observado, há um direcionamento do poder público 

quanto à necessidade de fomentar o desenvolvimento do município pela via do 

incentivo ao empreendedorismo, com medidas de capacitação através da incubação 

de pequenas empresas e oferta de crédito. A preocupação em se delinear uma 

política voltada ao empreendedorismo solidário não foi observada no momento da 

realização de evento, bem como, não integra as diretrizes desenvolvimentistas do 

governo municipal, como alternativa à geração de renda e inclusão social.  

 
 

2 Capacitação como fator para o sucesso do micro empreendedorismo e a ação 

solidária neste contexto  

 
 
Os sujeitos, no decorrer das entrevistas se preocuparam em definir as 

iniciativas voltadas ao empreendedorismo e capacitação de cidadãos para o manejo 

de gêneros agrícolas (hortaliças, frutas e produtos orgânicos), agropecuária 

(avicultura e meliponicultura) e a prática de ofícios diversos, como esclareceu o E 2:  

 

[...] a gente tem vários cursos de capacitação, de treinamento, de manejo, 
de produção de qualidade, de armazenamento, de intuito de comércio, a 
gente tem vários cursos... no ano passado foram 30 cursos de capacitar 
todo um grupo, não só de lingerie... todas as atividades..., então a gente 
tem agropecuária dentro da agropecuária a avicultura (corte, ovos), tem 
meliponicultura que é uma coisa nova, no ano passado a gente fez um 
seminário nacional veio um monte de gente de todo lugar do Brasil; tudo pra 
gerar riqueza para as associações de produtores rurais, pra gerar renda 
para estas pequenas propriedades rurais [...] 

 

A secretaria faz cursos de melhoria, por exemplo, de micro empreendedor 
individual, como curso de fluxo de caixa, a gente paralelamente acabou por 
atingir estes outros empreendimentos que eu não tinha ligado uma coisa 
com a outra, mas porque a gente tem cursos de manejo, de melhoria de 
produção, de agricultores, de manejo de produção de hortaliças, de frutas, 
de produtos orgânicos mesmo, a gente já teve uma feira de produtos 
orgânicos, já trouxe todo mundo, conversou com todo mundo, então acabou 
que sem saber atingindo um ideal até interessante no sentido de dar 
condição, melhorias técnicas de qualidade de produção e qualidade de 
conservação, e mesmo comércio, venda e compra de insumos para 
produção; mas a gente mesmo atacou esta história de criar um micro 
empreendedor individual, por exemplo, treinar este micro-empreendedor, 
para ele não criar uma empresa que monta daqui a um ano, ou seja, 
basicamente, voltar a história da ES, ou seja, que busca fazer que uma 
empresa, um único CNPJ, com todos eles trabalhando como mesmo intuito 
e aqui a gente estava trabalhando ao contrário, trabalha ao contrário; no 
sentido assim de melhor a qualidade de produção dele mas focando no 
empreendimento individual e não na economia solidária, na empresa 
solidária. (grifo nosso)    



 

 

Estas ações, como o próprio sujeito afirma, não são direcionadas para 

a organização produtiva solidária. Em continuidade, mencionou a atuação específica 

da secretaria no fomento à produção de lingerie e os benefícios destes cidadãos se 

organizarem em cooperativas. No entanto, não se apura, pela própria forma que o 

tema foi abordado, clara determinação em se propor política específica neste 

sentido, visando concretizar a idéia que foi apresentada a estes produtores, frente às 

dificuldades que possuem para se estabelecerem no mercado, como o próprio 

sujeito declarou:  

 

a questão das lingeries, a gente tem 20 empresas, que a gente começou 
treiná-las em termos de custo, venda, marketing, comércio, de estoque, de 
fluxo de capital, de fluxo de caixa de treinamento de produção, 
aproveitamento de material, de uso de novos materiais, e no fim do ano a 
gente fez uma Feira, visitada por mais de 2 mil pessoas visitando aqui 
(parque Fernando Costa) que foi a Expoíntima, agora a gente não 
conseguiu fazer com que elas trabalhassem junto mesmo a gente 
mostrando as vantagens de trabalhar dentro do cooperativismo. Em relação 
às máquinas, elas tinham 200 reais, 300 reais de capital de giro pra comprar 
material e vender, elas tinham pouco, mas ao mesmo tempo tinham 12 mil, 
15 mil de maquinário então elas trabalhavam sozinhas, como elas tinham 
que ter todas as máquinas, então não tinham dinheiro pra comprar matéria 
prima e ficavam com um capital parado. Nós continuamos a trabalhar com 
elas, no fim do ano vai ter uma nova feira, mas a gente não conseguiu 
concretizar isso, a gente não conseguiu aqui na opinião da secretaria, a 
gente não conseguiu que elas entendessem os benefícios do 
cooperativismo, no caso especificamente delas, não conseguimos mostrar 
para elas a importância deste agrupamento, então não funcionou por 
causa disso, não conseguimos sensibilizá-las. (grifo nosso) 

 

Denota-se, essencialmente, que as políticas são apresentadas como 

iniciativas que buscam qualificar uma série de setores produtivos do município, 

incentivar a criação de novos e facilitar o empreendedorismo. Todavia, não adotam o 

viés da economia solidária e do cooperativismo. Intui-se, assim, que não se 

apresentam estas alternativas por serem desconhecidas no universo político do 

município. A vontade política é dependente da informação, do conhecimento a 

moldar estas ações, e no caso em análise é clara a sua ausência.   

 
 
 
 
 



 

3 Parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para o apoio aos 

EES 

 
 
O trabalho se preocupou em definir a atuação econômico solidária no 

município, e, principalmente, quem são e como atuam os agentes envolvidos no 

processo de constituição e fomento destas atividades econômicas. 

Foram formuladas duas questões relacionadas a este contexto. A 

primeira, almejando apurar a existência de programas, ou até mesmo projetos, 

voltados à atividade solidária no município. Em caso afirmativo, a segunda questão 

preocupou-se com o atuar do governo municipal ou de outras esferas, na 

disponibilização de recursos e capacitação técnica para a viabilidade destes 

projetos/programas. 

Em resposta a estas questões, os sujeitos se concentraram em expor a 

atuação de suas secretarias na promoção de cursos de capacitação diversos. No 

entanto, deliberadamente inseriram estas informações no rol de ações públicas 

como sendo de fomento à economia solidária, sendo que, na realidade se 

constituem como políticas de fomento ao empreendedorismo e aos micro 

empresários que não podem ser consideradas na sua essência, como ações 

voltadas ao desenvolvimento de atividades econômico solidárias. 

Segundo o E 2:  

 

 [...] nós temos vários parceiros também nesse processo, como SENAI, 
Sebrai, SESI, Sebrac, a própria Facef, a Unifran, o Cenar, Faesp, então são 
parceiros importantes , isso é na parte da agricultura da industria e comércio 
e serviços, agora a parte de industria, especialmente calçadista a gente 
acaba atuando como um facilitador do acesso destas pessoas às 
instituições que capacitam..., não tem porque a gente montar cursos destes 
se nós temos grupos de excelência de capacitação...a própria Facef é um 
destes parceiros que possui vários cursos de capacitação técnica lá dentro 
que foi feito em função de financiamento de deputado, de governo, fundos 
estaduais, União e municipal, na busca de aumentar e melhorar a oferta de 
cursos de capacitação  para que ele possa prestar um serviço melhor e ser 
melhor remunerado. 

 

Estes órgãos, importantes sob o ponto vista da assessoria técnica, 

coordenação e treinamento de empreendedores, empresários e produtores rurais, 

atuam em parceria com o poder público ofertando capacitação técnica para o 



 

desenvolvimento das atividades produtivas anteriormente mencionadas, e não, 

como agentes fomentadores e capacitadores de EES.  

O E 2, quando indagado sobre seu conhecimento da atuação da 

SENAES no município, respondeu: 

 
Não. Se tem atuação a gente desconhece. Aqui nunca houve conversa, 
nada, nunca houve nada. No Fórum de Desenvolvimento ninguém falou de 
empreendimentos solidários. 

 

Enquanto ação pública, a descentralização pretendida pela SENAES é 

respaldada, principalmente, por meio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

(FBES) e dos fóruns estaduais. A estes fóruns cabe a articulação regional de 

políticas. Entretanto, em recente levantamento pelo próprio Fórum Brasileiro, 

Barbosa (2007) verificou que a maioria dos governos dos estados da federação não 

desenvolve ações de economia solidária, e no caso dos governos municipais, 

somente 16 estados possuem experiências em alguns de seus municípios19.  

Desta análise, infere-se que o agir do poder público municipal, dada a 

sua qualidade de promotor do bem estar social, entendido na sua máxima acepção, 

não absorve o que é proposto pela esfera federal quanto ao apoio, assessoria e 

fomento de EES no município. Em contrapartida, a necessária capilarização do 

alcance do Programa Economia Solidária em Desenvovimento não é perceptível no 

município. São exatos 9 anos de existência da SENAES e as iniciativas desta 

secretaria não alcançam a comunidade local, em que pese a clara formatação 

político institucional desta iniciativa.  

Não há, até o momento, uma definição de ações tanto do executivo 

federal agindo no local, como do executivo municipal que desconhece, apesar das 

inúmeras experiências existentes no país, a proposta econômico solidária. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 O levantamento contou com dados de 26 unidades da Federação. No caso dos governos 
estaduais, do total de 26 unidades analisadas, 7 possuem ações de economia solidária, 15 não 
possuem nenhuma iniciativa na área e 4 não responderam à coleta de dados. Quanto às prefeituras, 
somente 6 unidades mencionaram não possuir nenhuma iniciativa na área e 4 não responderam. 
Disponível em: www.fbes.org.br. 



 

 
 
4.3.2 Os empreendedores econômicos solidários do município de Franca/SP 
 
 

4.3.2.1 EES de produção artesanal – grupos As Arteiras, Bonecas e Sonhos e 

Recicouro 

 
 
Sujeitos da pesquisa: 
 

Entrevistada nº 3: responsável pelo grupo de produção artesanal 

‘Bonecas e Sonhos’, brasileira, 37 anos, divorciada, ensino médio completo, natural 

de Alfenas/MG. 

Entrevistada nº 4: responsável pelo grupo de produção artesanal ‘As 

Arteiras’, brasileira, 43 anos, casada, ensino superior completo em ciências 

contábeis, natural de Franca/SP. 

Entrevistada nº 5: responsável pelo grupo de produção artesanal 

‘Reciouro’, brasileira, 38 anos, casada, ensino médio completo, natural de 

Franca/SP. 

 

Os três grupos de empreendedores artesanais (As Arteiras, Bonecas e 

Sonhos e Recicouro) estão comprometidos com a produção de utensílios de uso 

feminino como bolsas, carteiras, cintos, souvenires, chaveiros, bonecas, kits para 

escritório e sandálias, utilizando como principais matérias primas o couro e o tecido. 

Seus integrantes são formados por mulheres na faixa etária entre 30 e 40 anos, em 

número de 4 (Bonecas e Sonhos), 2 (As Arteiras) e 4 (Recicouro). Todos os EES 

exercem suas atividades na zona urbana do município de Franca. 

Estes grupos estão vinculados a um projeto desenvolvido pela atual 

gestão municipal denominado “Rede Couro Arte do Lixo ao Luxo” sob a orientação e 

do Fundo Social de Solidariedade do município. Este projeto foi criado pensando em 

se oferecer à comunidade a oportunidade de, através do trabalho associativo, serem 

desenvolvidas capacidades que venham a promover aos participantes um 

incremento em sua renda e inseri-los na dinâmica do trabalho artesanal, 

possibilitando o resgate do senso de responsabilidade, cooperação e crescimento 



 

pessoal por meio do trabalho (desenvolvimento de habilidades) e a elevação da 

autoestima dos participantes.  

O projeto divide os interessados em produzir artesanalmente em 

grupos, que passam a ser capacitados em oficinas conforme seu interesse nas 

opções disponíveis de mercadoria a serem produzidas. Ultrapassado este primeiro 

estágio, os empreendedores que demonstram maior familiaridade com a produção 

artesanal e evoluem no aprendizado, já organizados em grupos, iniciam a produção 

coletiva. Privilegiando a autogestão, a partir deste momento, os artesãos tomam 

suas próprias decisões na condução do empreendimento. 

Considerando os objetivos do estudo, após as entrevistas com os três 

grupos pesquisados foram identificados os seguintes temas: 

 
 

1 Visão restrita do conceito de economia solidária 

 
 

Considerando a concentração da pesquisa nas organizações 

produtivas que se autodeclararam junto à SENAES como sendo de economia 

solidária, apurou-se a necessidade de identificar a apreensão destes sujeitos acerca 

do conceito de economia solidária ou de empreendimentos econômicos solidários. 

Esta preocupação se justifica na medida que estes empreendedores exercem uma 

atividade produtiva peculiar que exige uma conduta de trabalho que absorva, na 

prática, estes princípios. 

Os princípios que regem estas atividades podem ser definidos, 

conforme Gaiger (2007, p. 5), nos seguintes aspectos: 

 

I. Cooperação: a existência de interesses e objetivos comuns, a união dos 
esforços e das capacidades, a propriedade coletiva de bens, a partilha dos 
resultados e a responsabilidade solidária sobre os possíveis ônus. 
II. Autogestão: os participantes das organizações exercitam as práticas 
participativas de autogestão dos processos de trabalho, das definições 
estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, da direção e coordenação 
das ações nos seus diversos graus e interesses. Os apoios externos, de 
assistência técnica e gerencial, de capacitação e assessoria, não devem 
substituir nem impedir o protagonismo dos verdadeiros sujeitos da ação. 
III. Dimensão econômica: é uma das bases de motivação da agregação de 
esforços e recursos pessoais e de outras organizações para produção, 
beneficiamento, crédito, comercialização e consumo. Envolve o conjunto de 
elementos de viabilidade econômica, permeados por critérios de eficácia e 
efetividade, ao lado dos aspectos culturais, ambientais e sociais. 
IV. Solidariedade: o caráter de solidariedade nos empreendimentos é 
expresso em diferentes dimensões. Insere–se na justa distribuição dos 



 

resultados alcançados; nas oportunidades que levam ao desenvolvimento 
de capacidades e da melhoria das condições de vida dos participantes; nas 
relações que se estabelecem com o meio ambiente, expressando o 
compromisso com um meio ambiente saudável; nas relações que se 
estabelecem com a comunidade local; na participação ativa nos processos 
de desenvolvimento sustentável de base territorial, regional e nacional; nas 
relações com os outros movimentos sociais e populares de caráter 
emancipatório; na preocupação com o bem–estar dos trabalhadores e 
consumidores; e no respeito aos direitos dos trabalhadores (grifo nosso).  
 

Os entrevistados 3, 4 e 5 não souberam definir o conceito de economia 

solidária com profundidade, se atendo, à etimologia da palavra, associando o 

trabalho exercido com o atuar coletivo objetivando um fim econômico em comum.  

A E 3 assim se posicionou: 

 

Para mim que sou leiga no assunto seria a colaboração mesmo entre as 
pessoas... um solidário como o outro para colocar o produto no mercado, 
que até hoje não conseguimos ainda. Para mim eu entenderia como sendo 
isso. Mas não sei te dizer piamente com certeza o que seria. 
 

A E 5 compreendeu a economia solidária: 

 

Bom, acho que é relacionado ao trabalho em conjunto. Cada integrante do 
grupo ajudando aquele que está ao seu lado a fazer o trabalho e todos se 
beneficiarem.   
 

Contrapondo-se os princípios elementares que orientam a prática 

econômico solidária com as falas dos sujeitos, é possível apreender em resposta a 

esta pergunta de pesquisa, que a visão dos participantes dos grupos de produção se 

restringe à ideia de associativismo e cooperação na produção.  

Ao se posicionarem quando à gestão do empreendimento, em pergunta 

específica, foi possível observar que os participantes dos grupos de produção 

exercitam práticas participativas de autogestão. Mas, como os grupos são 

organizados informalmente, estas práticas se atém a reuniões organizadas 

esporadicamente para a definição das ações a serem tomadas pelos 

empreendedores. Não há estrita preocupação com a organização de assembléias 

gerais ou prestação de contas, bem como a definição de planos de trabalho e 

registro formal  das decisões tomadas.  

Quanto mais distantes de uma organização jurídica nos moldes de uma 

associação mais longes estes artesãos se situam de uma participação democrática 

na condução do empreendimento, afetando a eficiência da autogestão. 



 

 
 
2 Informalidade no processo de criação dos EES  
 
 

Todos os grupos de produção artesal estudados não se constituem sob 

as três formas jurídicas de produção coletiva mais comuns, como cooperativas, 

associações e sociedades mercantis.  

Nos grupos estudados, a informalidade foi questão pontuada pelos 

entrevistados como preocupação corriqueira. As entrevistadas 3 e 5 declararam ser 

necessária a constituição do grupo de produção sob a forma de uma associação, 

entretanto, atribuíram a falta de comprometimento de seus integrantes como 

empecilho a esta constituição. Acredita a E 3 que, ao se transformar o grupo 

artesanal em uma associação, todos possuirão maiores responsabilidades, exigindo-

se, assim, um maior comprometimento do grupo com a atividade produtiva 

desempenhada. Esclarece, exemplificando, a necessidade de haver o adequado 

cumprimento dos horários de trabalho e um real desejo de seus integrantes de 

assumirem como prioridade em suas vidas a produção artesanal desenvolvida. 

A falta de convicção dos empreendedores em assumir a atividade 

artesanal como algo promissor demonstra fragilidade nos laços de união e 

solidariedade dos grupos, interferindo, consequentemente, nas expectativas desta 

atividade constituir-se, efetivamente, como uma iniciativa que venha propiciar 

ganhos econômicos e sociais a médio e longo prazo.  

Estes laços são afetados sempre que um integrante do 

empreendimento se ausenta por determinado período de suas atividades ou se 

desleixa com suas responsabilidades, como exemplicado pela E 3: 

 

[...] esse é um ponto que a assistente social sempre batia, porque sendo 
pessoas de baixa renda, achava que e qualquer valor que vendesse seria 
ideal, e não é bem assim, são coisas que elas (integrantes) não 
conseguiram aprender. Ninguém quis fazer curso do Sebrae, a maioria não 
vem aqui (fundo solcial de solidariedade). Uma psicóloga, uma vez, abriu 
nosso olho e disse: olha vocês tem que procurar pessoas que venham a 
somar, a crescer [...]. 

   

A E 4, quando indagada sobre a necessidade de aumentar o grupo, 

nesse mesmo sentido relatou:  

 



 

[...] ao mesmo tempo que eu tenho, eu acho difícil, porque trabalhar com 
muitas pesoas, cada um tem uma mentalidade, e as vezes as pessoas não 
tem a mesma necessidade que a nossa  ou seja, trabalhar com artesanato, 
querem trabalhar com a parte industrializada, a gente tem esse problema. 

 

A união solidária sob a perspectiva do trabalho emancipador, que 

reinsere o trabalhador no mercado de trabalho, desenvolve suas capacidades e gera 

renda numa perspectiva de continuidade e evolução. Necessita, como evidenciado 

por Gaiger (2007): 

 

[...] O aporte da economia solidária, para a vida dos trabalhadores que nela 
apostam, depende de sua capacidade simultânea de responder aos 
requerimentos de eficiência - não somente econômica, mas sistêmica e 
promover experiências significativas de trabalho, regidas pela eqüidade e 
por laços sociais de cooperação e participação (GAIGER, 2007, p. 5).  

 

Nos grupos analisados, a sociabilidade, apesar de existente, não se 

apresenta como condicionante de uma união duradoura dos produtores artesanais. 

A influência de fatores externos ou mentalidades divergentes limitam suas ações, 

sob ponto de vista da expectativa de construção de um projeto sustentável, com 

ganhos econômicos e sociais que satisfaçam as necessidades destes artesões.  

A questão da informalidade nos EES é tema já enfrentado nas 

diretrizes do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento, e no ano de 2006, 

com a realização da I Conferência Nacional de Economia Solidária (2006), 

novamente é inserida na pauta de discussões. Reafirmando-se a necessidade e 

importância em se criar marcos jurídicos mais bem definidos para os EES, o 

documento base da Conferência, prevê que: 

 

A atual Lei que regula o cooperativismo no Brasil, a lei 5764/71, está 
obsoleta, e deve ser substituída por outra que assegure a liberdade de 
todas as correntes do cooperativismo nacional e a desburocratização dos 
registro dos EES como cooperativas.[...] (BRASILd, 2006). 

 

Conforme o documento, faz-se necessário elaborar um marco jurídico 

da economia solidária nas três esferas do governo que facilite o registro dos EES, 

garantindo-lhes: 

 

- a possibilidade de emitir nota fiscal; 
- a normatização de um sistema tributário e previdenciário diferenciado e 
simplificado; 



 

- o reconhecimento das formas de organização social e econômica da 
economia solidária e o direito do trabalho associado; 
- a regulação da lei de falência, favorecendo a a aquisição dos 
empreendimentos falidos pelos empregados dos mesmos; 
-  a redução do número mínimo de pessoas para a constituição de 
cooperativas; 
- uma regulação legal específica para as cooperativas de trabalho 
(BRASILd, 2006). 
 

A preocupção se concentra na segurança jurídica destas organizações 

em razão da situação de fragilidade social que se encontram, mas, em especial, pela 

inexistência de normas que lhes assegurem direitos e garantam o acesso à 

seguridade e proteção sociais.  

A realidade encontrada com a pesquisa de campo é uma pequena 

amostra das dificuldades que estes empreendedores enfrentam ao atuarem na 

informalidade. As propostas do programa govenamental se conformam às 

expectativas dos empreendedores do município, mas sem alcance prático até o 

momento.  

 
 
3 Os EES como alternativa para o desemprego e complementação de renda 

 
 
O trabalho ocupa uma posição central nos EES. Assim, em primeiro 

lugar é o trabalho a razão dessas iniciativas, que nascem para garantir uma 

atividade produtiva para seus integrantes e protegê-los da desocupação.  

A motivação para a criação dos empreendimentos, nos três grupos 

avaliados, invariavelmente, se concentrou na possibilidade de  incrementação da 

renda de seus participantes e como uma alternativa ao desemprego20.  

O público alvo do projeto desenvolvido pelo Fundo Social de 

Solidariedade é a população de baixa renda do município, não qualificada ou em 

condição de desemprego. Sem exceção, os integrantes dos grupos de produção 

analisados possuem este perfil. 

No entanto, notou-se ao se proceder às entrevistas que não foram 

mencionadas, dada a natureza de uma organização solidária, motivações 

relacionadas com o senso de coletividade e união para a produção, a perspectiva de 

                                                           
20 Gaiger (2009, p. 18) em pesquisa comparativa entre as micro e pequenas empresas (MPEs) e as 
micro e pequenas empresas solidárias (MPEss), constatou, em âmbito nacional, que 45,7% das 
MPESs são consideradas uma alternativa ao desemprego e 42,9% representam uma fonte 
complementar de renda para seus integrantes.   



 

desconsideração das relações assalariadas (autogestão) ou a obtenção de maiores 

ganhos ao se empreender associativamente. Estas motivações são 

caracteristicamente indutoras de uma maior aproximação com os princípios 

cooperativos e contribuem para demostrar a educação cooperativa e o grau de 

absorção dos princípios da economia solidária.  

 
 
4 As dificuldades enfrentadas na consolidação dos EES em Franca: falta de infra-

estrutura e problemas na comercialização dos produtos 

 
 
Como dificuldades enfrentadas na comercialização dos produtos, os 

problemas se concentram, em geral, na manutenção regular de fornecimento e na 

falta de registro legal para a comercilalização. 

A E 3 mencionou a ausência de adequado planejamento de vendas 

para seus produtos e a falta de adequada estrutura física para sua comercialização. 

A E 4 ressaltou a dificuldade em se conseguir uma quantidade suficiente de clientes 

para a aquisição das mercadorias, o excesso de prazo exigido pelos clientes 

comprometendo o capital de giro do empreendimento e a falta de registro legal do 

grupo de produção, dificultando a comercialização das mercadorias, também 

lembrado pela E 5. 

Em todos os grupos entrevistados, a produção é desenvolvida na 

residência dos empreendedores, não havendo espaço adequado para reunir as 

mercadorias e comercializá-las.  

Os produtos são comercializados em âmbito local, atendendo um 

mercado restrito ao universo do munícipio e cidades adjacentes, sendo, 

esporadicamente, comercializados em feiras artesanais.   

No município de Franca, os produtos artesanais são expostos em um 

espaço disponível para esta finalidade, o denominado ‘Quiosque do Artesão’, criado 

pelo prefeitura municipal e destinado aos artesãos que integram o projeto ‘Rede 

Couro Arte do Lixo’.  

Este local foi alvo de críticas relacionadas aos próprios usuários do 

espaço, que não se comprometem adequadamente em manter uma escala de 

horários de funcionamento, ponderando-se, ainda, a falta de comprometimento e 

iniciativa dos envolvidos em sistematicamente exporem seus produtos. 



 

A E 4 relata ainda como dificuldade enfrentada na comercialização de 

seus produtos a inexistência de registro legal do seu grupo de produção: 

 

A falta de registro dificulta a gente emitir nota, e muitas vezes nas feiras os 
clientes pedem pra gente.  

 

Explica-se este aumento na exigência de emissão de notas fiscais, 

principalmente, em razão do programa governamental ‘Nota Fiscal Paulista’, que 

bonifica o consumidor que cobra a confecção do documento ao adquirir suas 

mecadorias. Assim como a E 4, as entrevistadas 3 e 5, ressaltaram que o aumento 

na exigência deste documento vem causando entraves na negociação das 

mercadorias, quando ao consumidor é informada a impossibilidade de sua emissão. 

A comercialização de produtos com o ‘selo’ da economia solidária é 

procupação da SENAES, que neste sentido incentiva o desenvolvimento de redes 

de comércio, denominadas redes de comércio justo e solidário. Assim este sistema é 

definido pela secretaria: 

 

é entendido como o fluxo comercial diferenciado, baseado no cumprimento 
de critérios de justiça, solidariedade e transparência, que resulta no 
fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários no território 
nacional. Entre os princípios e características do CJS, destacam-se: a 
promoção de condições dignas de trabalho e remuneração às atividades de 
produção, agregação de valor e comercialização, incluindo a prática do 
preço justo para quem produz e consome os produtos e serviços do CJS e a 
sustentabilidade sócio-ambiental das redes de produção e comercialização; 
o respeito e a preservação do meio-ambiente; e a valorização, nas relações 
comerciais, da diversidade étnica e cultural e do conhecimento das 
comunidades tradicionais (BRASILb, 2012). 

 

Atualmente existe uma gama de organizações sociais que o 

promovem, sendo uma das mais destacadas a Faces do Brasil, organização não 

governamental que atua como difusora deste comércio, reunindo uma plataforma 

abrangente de agentes e entidades que produzem solidariamente no país e integram 

uma rede nacional.  

A partir do momento que estes grupos de produção se autodeclararam 

como EES, sua participação nestas redes se revela como medida de viabilidade 

para a comercialização de seus produtos e como medida educativa de cunho 

sócioambiental, dada a abrangência dos propósitos deste sistema. Os grupos de 



 

produção pesquisados desconhecem a referida rede, se situando à margem desta 

dinâmica de comércio voltada ao empreendedorismo solidário. 

 
 
5 Os EES e a necessidade de investimento  

 
 
Constatou-se entre os entrevistados que os investimentos destinados 

aos empreendimentos, na sua maioria, foram realizados sem a participação de 

instituições financeiras de fomento ao microcrédito, sendo oriundos de doações. 

Como ressaltado no decorrer da pesquisa, a necessidade de oferta de 

microcrédito aos pequenos empreendedores constitui preocupação do governo 

federal desde 1995.  

No ano de 2005, dando-se continuidade a esta diretriz, o governo 

federal instituiu, pela Lei 11.110, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado – PNMPO. Os objetivos deste programa se concentram no incentivo a 

geração de trabalho e renda, na disponibilização de recursos para o microcrédito 

produtivo orientado e no apoio técnico às instituições que irão ofertar crédito aos 

empreendedores populares. 

Sob a pespectiva das metas do Programa Economia Solidária em 

Desenvolvimento e os objetivos do PNMPO, tem-se perfeita adequação, já que o 

empreendedor solidário essencialmente é um empreendedor popular. 

Assim, a oferta de crédito aos EES do município foi uma preocupação 

da pesquisa, orientando as entrevistas. 

Os grupos artesanais denunciaram a necessidade de crédito para seus 

empreendimentos. Contudo, ainda não fizeram uso deste instrumento. A cautela em 

buscar crédito e promover investimentos é resultante da falta de planejamento para 

que o aporte monetário seja bem investido. Os sujeitos, por exemplo, não foram 

capazes de detalhar com maior precisão como desejariam ou necessitariam investir. 

Esta foi uma dificuldade, por exemplo, relatada pela E 3. 

Observaram-se iniciativas pontuais, voltadas a divulgação dos 

empreendimentos, como o auxílio da instituição de ensino superior Unifran na 

elaboração de folders (material publicitário) e a contribuição do Centro Universitário 

de Franca, UNI-FACEF, na doação de maquinários para o grupo artesanal 



 

pertencente aos E 4 e E 5. Iniciativas estas, porém, realizadas uma única vez 

durante todo o tempo de existência dos grupos produtivos. 

Acerca da oferta de assessoria na capacitação técnica dos grupos 

através de órgãos governamentais, sindicatos, ONG’s ou universidades, os sujeitos 

relatam grande deficência. Foi mencionado pelos entrevistados o Sebrae-Franca, 

como sendo um órgão governamental que promove palestras direcionadas ao 

empreendedorismo e educação cooperativa. Este órgão, esporadicamente, 

contribuiu para o aperfeiçoamento das atividades artesanais do empreendedores, 

mas não atua com específico projeto direcionado ao fomento da atividade produtiva 

solidária no município.  

 
 
6 A dinâmica de trabalho nos EES: oscilação no número de empreendedores e o 

desenvolvimento de capacidades de seus participantes 

 
 

Despertaram atenção as críticas relacionadas à grande diminuição dos 

integrantes dos grupos de produção. A título de exemplo, o grupo pertencente à E 4, 

no seu segundo ano de funcinonamento (2007), teve reduzido para menos da 

metade o número inicial de integrantes, de 6 para 2 pessoas; o grupo pertencente à 

E 3, iniciou seus trabalhos no ano de 2003 com 11 integrantes e atualmente 

participam 4 pessoas. A E 5 relatou que seu grupo era formado por 4 pessoas, mas 

no ano de 2010 este número foi reduzido para 3 pessoas. 

Esta considerável redução no número de empreendedores remete à 

considerações sobre possíveis deficiências nos EES que podem vir a comprometer 

sua sustentabilidade. 

Esta questão foi discutida anteriormente sob a perspectiva da 

informalidade, mas novamente vem à tona quando contextualizada com a paulatina 

redução no número de integrantes dos grupos produtivos. 

Em suma, foi possível observar nos grupos de produção artesanal: 

 

I. Falta de disponibilidade de empreendedores para trabalharem cumprindo uma 

carga horária semanal pré-determinada;  

II. Falta de interesse de empreendedores na gestão participativa do 

empreendimento; 



 

III. Pressão familiar para migração para o trabalho assalariado; 

IV. Resistência no aumento no número de empreendedores nos grupos; 

V.  Divergências quanto à forma de produção; 

VI. A pouca renda não estimula a continuidade do trabalho artesanal. 

 

Gaiger (2007), ao definir o alcance da solidariedade nos EES, afirma a 

necessidade da existência de objetivos e interesses em comum entre os 

empreendedores solidários, a união de esforços e a asunção de responsabilidades 

sobre os possíveis ônus do trabalho solidário.  

Considerada a observação relacionada no item I, a falta de interesse em 

participar da gestão do empreendimento fragiliza o EES como organização coletiva, 

na medida que estes empreendedores, como observado, por questões pessoais não 

se dispõem a trabalhar em horários pré estabelecidos, prejudicando a dinâmica de 

trabalho do empreendimento e a cadência da sua produção. Denota-se, assim, 

infidelidade ao ato de cooperar. 

O item II se apresenta tanto como indutor de ausência de cooperação, 

pois os interesses de todos do grupo não são convergentes, como também, 

desinteresse no exercício das práticas participativas de autogestão e dos processos 

de trabalho. 

Por sua vez, o item III não se relaciona diretamente com os nuances da 

atividade econômico solidária, mas reforça a problemática da informalidade dos 

EES, ao levar questionamentos quanto à proteção social do trabalho assalariado em 

contraposição ao trabalho solidário. 

Os itens IV e V são conflitos que podem afetar os laços de união dos 

empreendedores na medida que o consenso deixa de ser alcançado. A resistência 

no aumento do número de empreendedores foi relatada pela E 4 em razão do temor 

em haver divergências de posições no grupo quanto aos métodos a serem adotados 

para a produção: 

 

 

Você sente a necessidade de aumentar o grupo? 
Ao mesmo tempo que eu tenho, eu acho difícil, porque trabalhar com muitas 
pessoas, cada um tem uma mentalidade, e as vezes as pessoas não tem a 
mesma necesidade que a nossa, ou seja, trabalhar com artesanato, querem 
trabalhar com a parte industrializada, a gente tem esse problema. Eu e 
minha irmã gostamos de trabalhar com a parte do artesanato. 



 

 

O item V e VI se relacionam com a dimensão econômica do 

empreendimento. Conforme Gaiger (2007, p. 5), esta dimensão consiste em um dos 

pilares da motivação da reunião de esforços e recursos pessoais para a produção, 

envolvendo um conjunto de elementos de viabilidade econômica, “permeados por 

critérios de eficácia e efetividade, ao lado dos aspectos culturais, ambientais e 

sociais” (GAIGER, 2007). Para que haja sustentabilidade no EES, necessariamente 

a dimensão econômica deve ser enfrentada. Os critérios qualitativos da eficácia e 

efetividade no alcance de resultados econômicos, ao serem observados, incentivam 

e fortalecem os laços de cooperação e solidarismo. 

Ponto comum e de destaque em todas as entrevistas realizadas foi a 

satisfação dos responsáveis por estarem inseridos nesta dinâmica de trabalho. 

Refletindo sobre estes benefícios a E 5 declarou:  

 

[...] olha, o emocional foi o principal, ele mudou a minha personalidade, o 
meu modo de viver, o meu trabalho mudou o meu modo de viver...o meu 
trabalho trás alegria onde ele passa.. ele trás expectativa. [...] hoje começou 
a mudar minha vida financeiramente, mas o que mais me agrada é o bem 
que isso faz para o outro! Eu acabei de terminar um curso em um lugar que 
estou dando aula para adolescentes, e em uma brincadeira de amigo 
invisível, uma pessoa que já é formada agradeceu pela transformação que 
está havendo na vida destas crianças e adolescentes... isso me deixou 
muito feliz! [...] é um trabalho que faço como muito carinho, cada boneca é 
feita com muito carinho... você está vendo ali que não é só a sua vida que 
mudou por causa disso... você tem pessoas que trabalham aqui que já 
mudou, tem expectativas, que são  as 4 que permaneceram. [...] a gente 
creceu muito nisso, temos pessoas mais velhas e pessoas mais novas... 
temos pessoas de 18, 28, 49, querendo ou não a vida da pessoa e de quem 
está em volta. 

 

Unissonamente, foi ressaltado um considerável ganho de qualidade na 

vida dos empreendedores, sendo evidenciado o bem psicológico no exercício das 

atividades artesanais. Foram dados exemplos de empreendedores que melhoraram 

seu relacionamento familiar, deixaram de consumir em demasia bebidas alcólicas e 

tabaco, se tornando pessoas mais calmas e com maior capacidade de expressão. 

Muito utilizadas pelos empreendedores, as palavras fortalecimento emocional 

fizeram parte das respostas às questões apresentadas. 

 
 

 



 

4.3.2.2 Produção agrícola – a Associação dos Produtores Orgânicos de Franca e 

Região 

 
Sujeito da pesquisa: 

Entrevistado nº 6: ex-presidente e fundador da Associação dos Produtores 

Orgânicos de Franca e Região, brasileiro, 38 anos, ensino superior completo em 

agronomia, natural de Franca/SP. 

Primeiramente, foram colhidas informações sóciodemográficas do 

empreendimento, para, em ato contínuo, proceder-se à entrevista semiestruturada. 

Através deste método foi possível apreender o conhecimento do entrevistado acerca 

da economia solidária, as motivações que os levaram a ingressar no 

empreendimento, suas expectativas quanto ao sucesso deste empreendimento e, 

por fim, as formas que o exercício da atividade produtiva solidária afeta sua vida. 

Após a aplicação da entrevista, as informações foram separadas e 

analisadas, sendo possível apreender: 

 
 
1 A constituição da associação  

 
 

A Associação de Produtores Orgânicos de Franca e Região surgiu a 

partir do contato entre pequenos produtores locais, que interessados no 

desenvolvimento da agricultura orgânica, ou seja, a não utilização no decorrer do 

processo produtivo de produtos químicos sintéticos, como fertilizantes e pesticidas, 

procuraram se informar sobre os métodos para a implementação desta forma de 

cultivo, sendo orientados, principalmente, pela unidade do Sebrae atuante no 

município. Este órgão possui uma divisão específica para o desenvolvimento de 

projetos na área da agricultura orgânica, ofertando assessoria técnica, de gestão, 

qualificação, planejamento e diagnóstico de viabilidade econômica para este tipo de 

produção. 

Os empreendedores se constituíram sob a forma jurídica associativa, 

motivados, precipuamente, pela possiblidade de redução de custos de produção 

(compra de insumos) e pela divulgação do movimento orgânico na região. Reunidos, 

conseguem a redução do preço ao negociarem insumos minerais e sementes, bem 

como, foi reduzido o custo do processo de certificação de produtores orgânicos, a 

ser dividido entre os associados. 



 

O empreendimento foi formalizado no ano de 2007 e atualmente conta 

com 20 membros, que, organizados nas suas propriedades, produzem alimentos de 

origem vegetal, como café, frutas e hortaliças diversas.  

 
 
2 Investimentos no empreendimento e comercialização dos alimentos orgânicos: 

dificuldades 

 
 
Toda a produção das unidades agrícolas é vendida em feiras 

exclusivas realizadas no município de Franca e adjacências. Estes espaços de 

comercialização são utilizados, segundo o E 6, para a divulgação do consumo 

orgânico e para promover um maior esclarecimento ao consumidor dos benefícios 

na aquisição destes alimentos. É realçado que o conhecimento acerca deste tipo de 

alimento ainda é pequeno no município, daí a necessidade conjunta à venda, de ser 

esclarecida à população os benefícios de seu consumo. 

Como dificuldades encontradas na comercialização foi relatada a 

inadequada demanda de clientes e o preço de venda praticado, estabelecido em 

patamar superior às mercadorias tradicionais em razão dos custos da produção 

através do método orgânico. Comercialmente, o objetivo fundamental da associação 

é a venda integral dos alimentos orgânicos, mas as sobras de mercadorias, após as 

feiras, ainda é uma constante.   

Quanto aos investimentos econômicos realizados na associação, eles 

são oriundos dos próprios sócios. Não se observou, até o momento, sobras 

decorrentes da atividade mercantil da associação suficientes para serem destinadas 

para outros investimentos. Através de agentes externos, os associados foram 

capacitados para a utilização de técnicas específicas de produção orgânica pelo 

Sebrae-Franca. Este órgão, além da capacitação para a produção, assistiu os 

empreendedores na constituição da associação e qualificou-os para a sua gestão.  

Este apoio veio a contribuir decisivamente para  a sustentabilidade do 

empreendimento, já que foi observado considerável grau de organização das suas 

instâncias de direção, coordenação e participação dos associados nas decisões 

cotidianas da associação. 

O empreendimento contou ainda com o apoio da UNESP – Franca, em 

planejamento, por meio de projeto desenvolvido por seu núcleo de incubação de 



 

cooperativas populares (INCONESP-UNESP/Franca), recebendo uma verba que foi 

investida na própria associação, com a compra de um computador, impressora, 

balanças, mesas e cadeiras.  

 
 
3 Gestão democrática do empreendimento e educação cooperativa 

 
 
Um dos pilares da economia solidária é a participação democrática dos 

sócios do empreendimento na sua gestão. Como evidenciam Espinosa e Zimbalist 

(apud GAIGER, 2006, p. 14), os efeitos positivos do ambiente participativo e 

democrático são observados quando: 

 

 a existência de práticas democráticas de gestão traz benefícios importantes 
do ponto de vista da confiança mútua e da motivação para o trabalho. 
Contrariamente aos modernos modelos de gestão das empresas 
capitalistas, apoiados em maior comprometimento do trabalhador, a 
autogestão confere à base social da empresa o poder de opinar e decidir 
igualmente em questões gerais e estratégicas. Nestes termos, a gestão 
coletiva facilita o consenso, empresta legitimidade às decisões e gera maior 
nível de adesão às estratégias adotadas. A participação, em igualdade de 
condições, faz circular o poder e impede que se recriem estamentos, 
incluindo-se aqueles derivados da organização técnica do trabalho, cujas 
tendências a introduzir uma nova divisão social do trabalho são sempre um 
risco latente.  

 

A gestão do empreendimento é realizada nos moldes jurídicos de uma 

associação. Ocorrem assembléias periódicas para a tomada de decisões e existem 

conselhos administrativo e fiscal. Identificou-se considerável nível de 

democratização na gestão da associação, tendo os associados acesso à 

informações, promovem a eleição de seus diretores e presidentes, participam das 

decisões cotidianas sempre em assembléia, e definem coletivamente seu plano de 

trabalho. 

Apesar da existência de instâncias democráticas na gestão do 

empreendimento, o E 6 considerou haver ainda, no tocante à compreensão dos 

benefícios que a produção associada pode gerar, relativa compreensão: 

 
[...] é um trabalho difícil também né. As vezes a gente fala pô deixa eu ficar 
cuidando do meu umbigo aqui porque eu vou estar  cuidando do umbigo 
dos outros também. A gente vê que não é por aí... por mais que seja difícil 
a gente fazer um trabalho coletivo, porque a relação com as pessoas é 
muito complicada, as vezes você pensa de um jeito e o outro pensa de 
outro, então você tem que chegar em um meio termo lá que agrade as 



 

pessoas para que o próprio movimento, a própria associação possa 
continuar. Então você tem que aprender a trabalhar associativamente e é 
difícil, nós somos criados muito individualistas, tanto nas brincadeiras, os 
jogos alguém ganha e perde e daí quando a gente trabalha em associação 
cada um tem que ganhar, na verdade o objetivo é todos nós vendermos a 
nossa produção, é um dos objetivos da associação e isso também né... 
fomentar esse trabalho. Não sei se todos os sócios pensam desta 
maneira (grifo nosso). 

 

Você acha que os sócios estão gostando de trabalhar associativamente?  
Não vejo em todos. O que eu vejo é o seguinte: o que a gente sempre 
fala né... Há associados que dizem o que a associação está me dando 
em troca? Trabalha, trabalha, e a associação não está me dando nada 
em troca. Na verdade o simples fato dele (associado) participar desse 
grupo ele já está reduzindo gasto, por exemplo, numa compra coletiva que a 
gente faz, sai muito mais barato que ele comprar sozinho, e também a 
questão da certificação, a certificação é cara e você fazendo em conjunto, 
muitos gastos são divididos entre os associados. Mesmo se não houvesse 
esse trabalho associativo da economia solidária o associado já está 
ganhando, já está reduzindo os custos da sua produção orgânica. Por isso 
você perguntou se todos pensam desta maneira, eu acredito que não, 
alguns devem estar na associação só com a intenção de usufruir desta 
redução de custos, mas outros não, outros pensam realmente nesse 
trabalho associativo, né..nese trabalho de ajudar o próximo, não são cem 
por cento dos nossos associados que estão com a cabeça focada na 
economia solidária (grifo nosso). 

 

Uma associação é criada com a finalidade de superar obstáculos, 

fortalecer relações e beneficiar seus associados. Em um empreendimento 

associativo somam-se serviços e conhecimento na busca de um mesmo conjunto de 

interesses. Estes interesses, por sua vez, devem estar alinhados com a absoluta 

compreensão de que o trabalho em união e solidariedade propicia ganhos sociais, 

econômicos e de qualidade na produção superiores ao esforço individual dos 

associados.  

Trata-se, em primeira instância, de um processo de educação 

cooperativa para a produção, e em última instância que a eficiência da autogestão 

democrática do empreendimento resulte em ganhos sociais e econômicos. Como 

assevera Irion (1997, p. 49), “a democracia cooperativista necessita adotar 

processos de decisão específicos e adequados à vertente político-social e outros 

específicos e adequados à vertente negocial da entidade, garantindo o equilíbrio 

entre a função social e a econômica”. 

No caso em análise, a gestão da associação se apresenta 

democrática, mas paira certa insegurança quanto aos benefícios econômicos 

resultantes desta organização. Isto vem a causar divergências de opiniões quanto à 

necessidade dos produtores se organizarem coletivamente.  



 

 
 

4 Compreensão mais clara dos EES e motivação para o associativismo na produção 

de alimentos orgânicos 

 
 
A definição do conceito de economia solidária foi melhor dimensionada 

pelo entrevistado em relação aos grupos de produção artesanal. A idéia de produção 

e comércio exercidos de forma coletiva, em cooperação, foi utilizada como 

importante maneira de posicionamento no mercado. A união de esforços em torno 

de um objetivo comum foi ressaltada, como também, a missão da associação, 

expressa na cooperação para a produção como forma de redução dos custos de 

produção:  

 

Acho que é uma forma de você produzir e comercializar, uma forma 
conjunta com pessoas com o mesmo objetivo que cumpram determinada 
missão dentro daquele empreendimento. Cada empreendimento tem uma 
missão, por exemplo, no nosso é trabalhar produzindo alimento orgânico e 
comercializar estes alimentos. 

 

  Como motivação para a criação do empreendimento, o E6 esclareceu a 

vantagem em se produzir organicamente e explorar um universo ainda não difundido 

da produção agrícola tradicional. Como o tamanho das propriedades é reduzido, 

considera haver uma maior facilidade em se produzir, associativamente, os 

alimentos orgânicos. O E 6 relata que percebeu, à época da constituição da 

associação, grande motivação dos empreendedores, entendendo que aquele 

momento era propício para avançar com a idéia de formar a associação e se 

desenvolverem enquanto produtores orgânicos: 

 

Pessoalmente e mesmo o grupo, nós somos geralmente pequenos 
produtores e sabemos que o movimento orgânico é um movimento que está 
à margem do convencional. Ele está em desenvolvimento, na faculdade os 
técnicos são formados para uma agricultura convencional, a gente sabe 
então, que na agricultura orgânica tudo é novidade e são poucas pessoas 
que conhecem, que trabalham com isso. Então eu particularmente vi que 
era necessária naquele momento a união destes produtores com esse 
pensamento para formar uma associação que sinta que o nosso 
desenvolvimento seria mais fácil [...]. 

 

  Quanto às expectativas de sucesso do empreendimento, o entrevistado 

as relata como muito positivas. Esclarece que o trabalho associativo exercido é 



 

recompensador e acredita na prosperidade da associação. Ressalta como 

importante conquista, a certificação para a produção orgânica junto aos órgão 

competentes, realização esta que atribui ao esforço coletivos dos empreendedores: 

 

Minhas expectativas são as melhores possíveis, nós já temos quatro anos 
que estamos trabalhando juntos e já conseguimos alguns benefícios por 
esse trabalho em conjunto, tanto pela facilidade da venda, como pela 
certificação dos nossos produtos nós conseguimos no coletivo né... facilitou 
muito! Então eu acho que daqui pra frente a gente vai continuar a trabalhar 
juntos nesse forma associativa e querendo cada vez mais nos beneficiar 
desse trabalho em conjunto. 

 
 
5 Qualidade de vida X qualidade no processo e resultado final da produção 

 
 

O aumento da qualidade de vida dos empreendedores com o trabalho 

associativo está relacionado com a própria atividade desempenhada. Há uma 

satisfação em se produzir alimentos livres de agrotóxicos, saudáveis para o 

consumo. Foi defendido este tipo de agricultura e evidenciada a constante procura 

de informações por pessoas interessadas em aderir à associação, como também, 

um crescente interesse do consumidor na aquisição de alimentos orgânicos. Para o 

E 6, o trabalho associativo é benéfico, proporcionando-lhe crescimento profissional. 

Em termos econômicos, os ganhos da produção orgânica da 

associação são parcos, sendo empregados na sua maioria para pagar as despesas 

correntes, sendo as sobras distribuídas entre os sócios, reiterando a inexistência de 

seu investimento na associação. A espécie de remuneração empregada, dada a 

natureza do empreendimento, é pela venda do produto. 

 
 
4.3.2.3 Cooperativa de trabalho – Cooperativa dos Catadores de Materiais 

Recicláveis de Franca e Região - COOPERFRAN 

 
 

Sujeito da pesquisa: 
 

Entrevistada nº 7: presidente da Cooperativa dos Catadores de 

Materias Recicláveis de Franca e Região, brasileira, casada, 35 anos, ensino 

fundamental completo, natural de Franca/SP. 



 

Inicialmente, a pesquisa se concentrou no levantamento dos dados 

sóciodemográficos da cooperativa, procedendo-se a posterior entrevista de sua 

presidente. Através deste método foi possível apreender o conhecimento do 

entrevistado acerca da economia solidária, suas expectativas quanto ao sucesso 

deste empreendimento e, por fim, as formas que o exercício da atividade produtiva 

solidária afeta sua vida. 

Após a aplicação da entrevista, as informações foram separadas e 

analisadas, sendo possível apreender: 

 
 
1 A constituição da cooperativa  
 
 

Como esclarece Mendes (2009, p. 143):  

 

A Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Franca e 
Região- COOPERFRAN surgiu efetivamente em um momento de 
dificuldade da cidade de Franca com relação à diminuição de postos de 
trabalho nas indústrias de calçados. Desde o ano 2001, a Secretaria 
Municipal de Assistência e Participação Popular e suas Assistentes 
Sociais trabalham com o objetivo de buscar possibilidades de diminuição 
dos catadores de materiais recicláveis que a cada dia aumentavam mais 
pelas ruas da cidade, até que no dia 03 de dezembro de 2002 o seu 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) foi criado e, a 
COOPERFRAN foi finalmente oficializada em 2003. 

 

Segundo informações do projeto Apoio à Cooperativa de Catadores de 

Materiais Recicláveis de Franca e Região, elaborado pela Prefeitura Municipal de 

Franca à Fundação Banco do Brasil (Franca, 2004), no ano de 2002, a cidade 

recolhia aproximadamente dez toneladas de material reciclável por mês. Com o 

aumento dos catadores nas ruas, devido às transformações no mundo do trabalho 

diante crise econômica, o material coletado oficialmente passou para duas toneladas 

por dia. Os trabalhadores oriundos de outras atividades econômicas, sem empregos, 

já vinham, desde antes deste período, investindo neste ramo de atividade.  

A partir do ano de 1991, esta grande quantidade de resíduos passou a 

ser encamihada para a Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo “Antoine 

Laurent Lavoisier”, criada pela Prefeitura Municipal. A princípio, esta usina possuía a 

finalidade de fazer a compostagem, ou seja, produzir adubo orgânico por meio de 

resíduos orgânicos. Entretanto, atualmente, este processo não é realizado no local, 

sendo o espaço utilizado para a separação e enfardamento de resíduos sólidos. 



 

Neste contexto, a COOPERFRAN foi criada com a finalidade de 

organizar coletivamente estes grupos de catadores que atuavam no município. Em 

acordo com a Prefeitura Municipal, as instalações da usina foram destinadas à 

cooperativa, para que seus integrantes procedessem à separação e enfardamentos 

dos resíduos que são encaminhados para o local pelos caminhões de coleta seletiva 

da Prefeitura. 

 
 
2 Grande oscilação no número de cooperados 

 
 
A E 7 relatou que nos primeiros meses de constituição da cooperativa, 

a expectativa dos envolvidos era grande. Entretanto, com o passar do tempo e o 

exercício da atividade de coleta, muitos desistiram de permanecer na cooperativa. A 

princípio, os ganhos com a atividade eram parcos e o empreendimento, ainda em 

desenvolvimento, necessitou de uma série de ajustes administrativos e operacionais 

para sua melhor estruturação, acredita que em virtude deste fato houve um 

abandono dos cooperados. 

Mendes (2009, p. 144), no contexto de sua pesquisa, ressalta que: 

 

Os catadores que não conseguiram compreender a proposta da cooperativa 
voltaram a catar nas ruas de forma independente. Não aceitavam a idéia de 
que todos os cooperadores receberiam o mesmo valor resultante da venda 
do reciclável e que sua renda era composta a partir do resultado do trabalho 
de todos. Para muitos a renda era igual, mas o trabalho não. Alguns 
trabalhavam mais e outros menos e isso era considerado injusto e grande 
motivo de desavenças. 
 

Atualmente, a cooperativa conta com 40 membros, distribuídos em 30 

mulheres e apenas 10 homens. Os principais materiais selecionados são o plástico, 

o papelão e a sucata (metais). Este número é bem inferior ao inicial. Conforme 

Mendes (2009, p. 144), a quantidade inicial de cooperados era de 137 pessoas, 

entretanto, a pesquisadora alerta sobre os documentos a que teve acesso, muitas 

vezes apresentando informações divergentes. A cada documento um número 

diferente de cooperados era apresentado. No seu entender, “havia uma inconstância 

de cooperados, uma rotatividade de pessoas neste processo de assimilação dos 

conceitos de cooperativa (organização) e de cooperativismo (filosofia), pelos 



 

catadores de materiais recicláveis” (MENDES, 2009). A E 7, quando entrevistada, 

informou um número inicial de cooperados em torno de 160 filiados.  

 
 
3 Ausência de dificuldades na prestação dos serviços 

 
 
A E 7, ao ser indaga sobre as possíveis dificuldades encontradas pelos 

cooperados na prestação dos serviços de coleta, não mencionou obstáculos. Foi 

destacado que, com facilidade, são comercializados todos os produtos coletados, 

não sendo encontrados problemas operacionais ou na dinâmica dos trabalho que 

venha a afetar os objetivos comerciais da cooperativa. 

A grande procura por materiais recicláveis foi informada como uma das 

principais razões para que a cooperativa não enfrentasse estas dificuldades: 

- Os materias recicláveis, depois de separados, são vendidos. As empresas de 

reciclagem que os adquirem se dirigem à cooperativa e recolhe todo o material;  

- A quantidade de materiais coletados e enviados pela Prefeitura à cooperativa é 

suficiente para atender a demanda, não existindo dificuldades em se manter a 

regularidade de fornecimento; 

- Por possuir CNPJ, não é dificultada  a comercialização dos produtos pela 

cooperativa;  

- O pagamento quase sempre é feito à vista na própria cooperativa, ou através de 

depósito bancário;  

- O procedimento de compra e venda é simples, não exigindo maiores 

conhecimentos de negociação. 

 
 
4 Apoio técnico à cooperativa 

 
 

Quanto ao apoio fornecido à cooperativa, entendido este como a 

assistência nas suas modalidades gerencial e/ou técnica, planejamento, análise de 

viabilidade, formação sócio política, dentre outros, o sujeito não soube qualificar em 

quais dos exemplos fornecidos a cooperativa se beneficiou, mas, ressaltou o apoio 

da Prefeitura Municipal em oferecer a infra estrutura para o desenvolvimento de 

suas atividades, e, ainda, que nos últimos quatro anos (desde 2007) foi incubada 

pelo projeto de incubação de cooperativas populares, coordenado pelo 



 

GEDE/INCONESP (UNESP- Franca). Este projeto, desenvolvido no município por 

meio de um núcleo de incubação sediado nas instalações da citada universidade, 

possui como objetivo:  

 
Atuar na formação e acompanhamento de cooperativas e associações 
ligadas à Economia Solidária, por meio de atividades como formação em 
autogestão e trabalho em equipe, assessoria jurídica na elaboração de 
estatutos e legislação vigente relacionada, acompanhamento e articulação 
dos indivíduos e famílias envolvidos em programas de assistência social, 
dentre outras atuações. (UNESP, 2007) 

 

No entato, o sujeito apesar de conhecedor da atuação do projeto de 

incubação e dos benefícios gerados com a assessoria, não soube detalhá-los: 

 

[...] eles ajudam bastante, existem duas moças que vem sempre aqui e 
ajudam a organizar a cooperativa. Elas dão uma força, orientam a gente, 
participam das assembléias e dão opiniões. 

 
 

5 Compreensão diminuta do signicado de economia solidária 

 
 
A compreensão acerca do significado de economia solidária e EES foi 

diminuta. A princípio o sujeito confundiu o termo com o solidarismo em uma dívida, 

quando todos respondem por ela: 

  

Pelo pouco que entendo é tipo assim, se for uma dívida solidária, que nem 
no caso da cooperativa, você tem dívidas de todos [...].  

 

Mas, na sequência, quando indagada sobre o significado de 

cooperativismo, menciona que o termo se relaciona com o trabalho coletivo, em 

“união” e com a posterior divisão igualitária dos rendimentos advindos: 

 

O que você entende por cooperativismo? 
Como você vê aqui a gente junta 40 pessoas, e juntos trabalhamos e depois 
dividimos a nossa renda, então é a união, principalmente a união, o carinho, 
o amor, o respeito que a gente tem entre as pessoas aqui dentro, aqui 
dentro nós somos todos cooperados. Acho que o cooperativismo é isso, e 
também a pessoa ajudar o próximo, o próximo que eu falo é ajudar a 
pessoa aqui dentro da cooperativa mesmo, é a pessoa não chegar aqui na 
cooperativa e querer ser individual. 

 

Apura-se que sua visão sobre o empreender solidariamente, não 

apenas se concentra na união e coletividade para a produção, mas resgata 



 

sentimentos não declarados pelos outros sujeitos da pesquisa, como o carinho, o 

amor e respeito dispensados pelos cooperados entre si. Estes valores deram maior 

amplitude ao conceito de solidarismo, ultrapassando sua racionalidade baseada no 

sentimento de união e apoio mútuo. Reforçam os vínculos estabelecidos entre os 

cooperados e fortaleçe o sentimento de pertença ao grupo, se na mesma medida 

que foram mencionados forem também praticados.  

 
 

6 Gestão democrática do empreendimento 
 
 
Quanto aos mecanismos de gestão do empreendimento, assim como 

na associação de produtores orgânicos, observou-se conforme relatado pela E7, 

adequado grau de democracia e participação. As assembléias gerais para a tomada 

de decisões são realizadas periodicamente, os conselhos administrativo e fiscal 

atuam exercendo suas funções, os cooperados possuem acesso à informações, 

elegem seus diretores e presidentes e discutem coletivamente seu plano de 

trabalho. 

 
 

7 Aumento da qualidade de vida dos empreendedores e a dimensão ambiental 
 
 
Conforme a E 7, os cooperados sentem-se confortados em produzir 

coletivamente, demonstrando satisfação em estarem inseridos na dinâmica de 

trabalho da cooperativa.  

Os ganhos com a atividade de coleta dos materiais recicláveis se situa 

em torno de R$ 700,00 a R$ 800,00 por mês. A E 7 ressaltou que estes valores tem 

permanecido neste patamar no último ano e representam grande incentivo aos 

cooperados, que na sua grande maioria possuíam baixos rendimentos: 

 

A maioria do pessoal que trabalha aqui vem de famílias muito carentes, eles 
eram faxineiros ou lavradores, ou então trabalhavam na produção de 
calçados. 

 

   Com o ingresso na cooperativa, esses cidadãos obtiveram um maior 

conhecimento acerca da reciclagem e a dimensão da importância de sua atividade 

no contexto da preservação do meio ambiente. Como relatou a E 7: 



 

 

Antes de eu entrar aqui eu não sabia o que era reciclável, hoje eu sei tudo, 
conheço todo tipo de material, e isso é muito bom. 
 

   Os cooperados, ao exercerem a coleta de materiais recicláveis e se 

interarem do processo de reciclagem, absorvem conceitos que lhes propiciam uma 

postura crítica acerca da preservação do meio ambiente e uma posição 

comprometida com um meio ambiente saudável. Este conhecimento atinge a 

comunidade, na medida em que estes empreendedores estabelecem uma posição 

educativa para com a comunidade local.   

   A satisfação em estar inserida nesta dinâmica de trabalho é 

mencionada pela E 7: 

 

Minha qualidade de vida melhorou bastante, não só pra mim como para as 
outras pessoas também (sócios), eu como dona de casa agora sei o que 
pode ou não ser misturado no lixo, e com esse trabalho pude comprar uma 
geladeira duplex, eu comprei uma máquina, que era uma coisa que eu não 
teria condições trabalhando como faxineira, então deu uma boa melhorada, 
pretendo renovar os móveis da minha casa toda. 

 
 
4.3.3 A perspectiva dos empreendedores solidários sobre os EES do município de 

Franca e seu papel em suas vidas e para o desenvolvimento da cidade 

 
 

No universo dos grupos pesquisados, com a coleta de dados foi 

possível identificar semelhanças entre os EES a partir das unidades temáticas 

encontradas. 

A primeira delas se refere ao conceito de economia solidária elaborado 

pelos sujeitos da pesquisa. Invariavelmente, tanto nos grupos artesanais como na 

associação e na cooperativa, os entrevistados, apesar de inseridos na dinâmica da 

produção solidária e cooperativa, não souberam com precisão definir as bases 

conceituais que se firmam os EES. A união e cooperação no trabalho foram 

lembradas, mas com pouca profundidade. Não foi possível observar pelas falas dos 

sujeitos uma visão ampla e inter-relacionada das dimensões da cooperação, 

autogestão, econômica e solidária.  

Nas categorias econômicas estudadas, o grande fator motivacional 

para os participantes dos empreendimentos se organizarem coletivamente para 

produzir foi a alternativa ao desemprego e a possibilidade de incremento de renda, 



 

com exceção da associação dos produtores orgânicos, motivados pela possibilidade 

de redução de seus custos de produção e a necessidade de, em conjunto, 

enfrentarem um mercado promissor, mas ainda desconhecido dos consumidores em 

geral. 

Os grupos artesanais, dada a sua informalidade, possuem dificuldades 

de comercialização dos seus produtos, necessitam de crédito para dinamizar sua 

produção e de infra-estrutura adequada para desenvolverem suas atividades. 

Observou-se sólida iniciativa de seus integrantes de exercerem suas atividades 

artesanais. Contudo, apurou-se grande oscilação no número de empreendedores, 

prejudicando a dinâmica e cadência do trabalho e produção. Todos são bem 

capacitados tecnicamente para o artesanato e se comprometem nas suas 

atividades, mas, ainda, existem entraves quanto ao exercício responsável da 

atividade produtiva. 

Denotou-se nos grupos artesanais e na associação de produtores 

orgânicos a constante preocupação com a capacitação e planejamento para a 

gestão dos empreendimentos. As iniciativas de órgãos como o Sebrae-Franca foram 

pontuais nesse sentido, apurando-se a ausência de projetos específicos de fomento 

e capacitação de empreendedores econômicos solidários.  

Quanto aos grupos de produção artesanal, estes contam com o apoio 

do Fundo Social de Solidariedade do município, mas até certo ponto. A partir do 

momento que estes grupos são organizados e capacitados tecnicamente, a gestão 

destes empreendimentos é assumida exclusivamente pelos próprios artesãos. Em 

contrapartida, o poder público, até o momento, não se posicionou efetivamente 

definindo ações voltadas ao fomento de EES no município. 

  Os EES pesquisados compõem um grupo econômico ainda em 

desenvolvimento. Quantitativamente seu número não é expressivo, mas as 

atividades produtivas desempenhas são capazes de promover renda a seus 

participantes. A partir dos relatos dos sujeitos foi possível identificar que estes 

empreendedores, na sua maioria, são comprometidos com o trabalho que exercem e 

possuem firme expectativa de evoluírem profissionalmente. Com responsabilidade e 

dedicação desempenham a produção ou prestação dos serviços, apesar das 

dificuldades que permeiam o ambiente produtivo no qual estão inseridos. 

A partir do momento que vivenciam esta dinâmica de trabalho, 

adotando a cooperação no exercício das atividades produtivas, estes cidadãos, 



 

unidos, agem com protagonismo na busca por melhores condições sociais e maior 

qualidade de vida, afastando os nefastos efeitos do desemprego e da exclusão 

social. Ou, como no caso da associação de produtores orgânicos, reduzem 

consideravelmente os custos de sua produção, viabilizando economicamente a 

produção dos alimentos orgânicos. 

Ao se conceber o desenvolvimento, seja ele econômico ou social, 

Martinelli e Joyal (2004) enfatizam o surgimento de uma nova concepção, na qual 

alguns componentes socioculturais ganham relevância, o espaço deixa de ser 

apenas um suporte físico para as atividades econômicas; os territórios e as relações 

entre os atores sociais passam a ser mais valorizadas, juntamente com as 

organizações sólidas, os processos produtivos, a relação com o meio ambiente e a 

mobilização social e cultural.  

Neste contexto, os EES se posicionam como alternativa a contribuir 

para a promoção do desenvolvimento humano, ao reproduzirem, segundo Deluqui 

(2007) o capital humano representado pelo conhecimento, habilidades e 

competências, e o capital social, expressado na confiança, na cooperação, 

empoderamento e na organização e participação sociais. Unidos e acessíveis a 

todos os agentes sociais da região ou localidade, eles conformam os caminhos do 

desenvolvimento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Sob a ótica do desenvolvimento regional, procurou-se neste trabalho 

examinar o desenvolvimento humano a partir da praxis da economia solidária, 

identificando, neste contexto, os sistemas normativos que visam o resgate e 

promoção da dignidade humana com base na realidade do município de Franca/SP. 

Dessa forma, objetivamos, primeiramente, conhecer a visão do poder público local 

acerca dos empreendimentos econômicos solidários e o seu papel para o 

desenvolvimento da região e, num segundo momento, identificar a perspectiva dos 

cidadãos envolvidos com a produção solidária sobre o papel destes 

empreendimentos em suas vidas e para o desenvolvimento da cidade. 

Ao longo da dissertação foi resgatado o amplo conjunto de ideias e 

práticas da economia solidária relacionando-as com os processos de organização da 

sociedade e o debate sobre modelos alternativos de desenvolvimento, sobretudo no 

que se refere à possibilidade do Estado atuar no sentido de estimular a participação 

e a organização coletiva dos cidadãos em associações e cooperativas, contribuindo 

para projetos de desenvolvimento local. 

O campo diversificado de conceitos e experiências que caracterizam a 

economia solidária foi analisado dentro da proposta de novas formas de produção e 

distribuição alternativa ao modelo capitalista, e sob a perspectiva do fortalecimento 

das organizações sociais no plano político e econômico. 

É necessária atenção para o fato de que as iniciativas locais de 

promoção do desenvolvimento do município necessitariam estar constantemente 

articuladas com os programas voltados à promoção do trabalho sob as bases 

institucionais da economia solidária. É fundamental a sistematização destas 

experiências, a divulgação das suas ideias numa construção permanente que 

contribua para se criar uma ligação entre o mundo experimental e o mundo político 

da economia solidária, enquanto alternativa de transformação social.  

A economia solidária se situa num espaço, em que se percebem 

organizações com estruturação democrática. A produção, o consumo e o crédito, por 

exemplo, são administrados dentro de um espírito de coletividade e autogestão. As 

experiências solidárias, tais como o cooperativismo popular, as associações e 



 

empresas autogestionárias servem de paradigma para que estas iniciativas sejam 

apoiadas e recebam a adequada normatização e regulação.  

Neste novo contexto das relações de trabalho, a Secretaria Nacional de 

Economia Solidária caminha no sentido da institucionalização de políticas de 

fomento ao empreendedorismo solidário e age politicamente buscando sua 

efetivação. Este percurso é longo e complexo, pois direcionado ao resgate da 

dignidade de populações que, a considerável tempo, se encontram cerceadas em 

seus direitos fundamentais. 

A cultura do auto-emprego e do cooperativismo exige do Estado a 

conversão de serviços e financiamentos através de políticas públicas correlatas, sob 

pena destas experiências, enquanto práticas econômicas, não se sustentarem ao 

longo do tempo. Atenta-se para o fato, considerada a realidade local, que os 

empreendimentos pesquisados, em sua maioria, possuem debilidades estruturais, 

muitas vezes ocasionadas por força de seu diminuto capital de giro, a baixa 

capacitação técnica de seus empreendedores, uma improvisada cadeia produtiva e 

de comercialização, e a dificuldade de acesso ao microcrédito, em especial, nos 

empreendimentos constituídos informalmente.  

Estas debilidades somadas à não convergência local das políticas 

públicas de fomento à atividade produtiva solidária e uma sólida educação 

cooperativa, refletem decisivamente no grau de maturidade e proliferação destes 

empreendimentos no município. 

Embora o tema economia solidária desperte crescente interesse, ainda 

são infrequentes os estudos empíricos sistematizados sobre as práticas de 

autogestão e cooperação vivenciadas nestas experiências. A falta de um análise 

interna dos empreendimentos, a partir do seu momento de gênese à sua evolução 

posterior, dificulta a identificação dos fatores materiais, sociais e culturais que 

impulsionam os indivíduos a aderirem e, sobretudo, a permanecerem nesse 

empreitada.  

Não foi possível ir a fundo na pesquisa nesse sentido, pois demandaria 

um grande período de análise para abarcar os intrincados processos de constituição 

e evolução desses grupos produtivos, mas o caminho aqui não se esgota. A análise 

deste tema é proficuo, se constituindo um desafio à compreensão do 

desenvolvimento humano, que por complexo e multidimensional nos possibilita 



 

aprofundar e compreender suas vertentes através dos empreendimentos 

econômicos solidários.  
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