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APRESENTAÇÃO

A evolução das práticas realizadas nas atividades agrícolas para cultivo de alimentos 
e criação de animais, potencializadas por inovações tecnológicas, bem como o uso mais 
consciente dos recursos naturais utilizados para tais fins, devem-se principalmente a 
disponibilização de conhecimentos científicos e técnicos. Em geral os avanços obtidos 
no campo científico têm ao fundo um senso comum, que embora distintos, estão ligados. 

As investigações cientificas proporcionam a formação de técnicas assertivas com 
comprovação experimental, mas podem ser mutáveis, uma vez que jamais se tomam 
como verdade absoluta e sempre há possibilidade de que um conhecimento conduza a 
outro, através da divulgação destes, garante-se que possam ser discutidos.

 Ademais, a descoberta de conhecimentos técnicos e científicos estimulam o 
desenvolvimento do setor agrário, pois promove a modernização do setor agrícola e 
facilita as atividades do campo, otimizando assim as etapas da cadeia produtiva. A difusão 
desses novos saberes torna-se crucial para a sobrevivência do homem no mundo, uma 
vez que o setor agrário sofre constante pressão social e governamental para produzir 
alimentos que atendam a demanda populacional, e simultaneamente, proporcionando o 
mínimo de interferência na natureza. 

Desse modo, faz-se necessário a realização de pesquisas técnico-científicas, e sua 
posterior difusão, para que a demanda por alimentos possa ser atendida com o mínimo 
de agressão ao meio ambiente. Pensando nisso, a presente obra traz diversos trabalhos 
que contribuem na construção de conhecimentos técnicos e científicos que promovem 
o desenvolvimento das ciências agrárias, o que possibilita ao setor agrícola atender as 
exigências sociais e governamentais sobre a produção de alimentos. Boa leitura!

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Ramón Yuri Ferreira Pereira

Paula Sara Teixeira de Oliveira
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é traçar um perfil do cooperativismo na Região de 
Integração Tocantins “Baixo Tocantins”, caracterizando a agricultura familiar dentro de uma 
perspectiva socioeconômica no contexto da Amazônia. Este trabalho faz parte do diagnóstico, 
realizado pela Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas 
e Empreendimentos Solidários (INCUBITEC) do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Pará – Campus Castanhal (IFPA – Campus Castanhal), com parceria do 
Sindicado e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Pará (OCB/PA). Neste 
trabalho, foi possível concluir a elevada importância do cooperativismo no Baixo Tocantins, 
seguindo de uma perspectiva de sustentabilidade social, ambiental e econômica, além 
do fortalecimento das populações tradicionais que inclui os ribeirinhos, caboclos, índios e 
quilombolas. Como também contribuindo para o desenvolvimento da agricultura familiar 
e o extrativismo vegetal e valorização de produtos nativo da Amazônia, caracterizando a 
sociobidiversidade.
PALAVRAS-CHAVE: Cooperativismo, Amazônia, Agricultura Familiar, Extrativismo, Baixo 
Tocantins.

COOPERATIVE AND THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF FAMILY FARM IN 

LOWER TOCANTINS, BRAZILIAN AMAZON

ABSTRACT: The objective is to draw a cooperative profile in the Integration Region Tocantins 
“Lower Tocantins” featuring family farming within a socio-economic perspective in the context 
of the Amazon. This work is part of the diagnosis made by the Technological Development 
Incubator and Innovation Cooperatives and Solidarity Enterprises (INCUBITEC) of the Federal 
Institute of Education, Science and Technology of Pará - Campus Castanhal (IFPA - Campus 
Castanhal), in partnership with the Trade Union and Organization Brazilian Cooperatives 
in the State of Pará (OCB / PA). In this work, it was concluded the high importance of 
cooperatives in the Lower Tocantins, following a perspective of social, environmental and 
economic sustainability, and the strengthening of traditional populations including riparian, 
mestizos, Indians and Maroons. As well as contributing to the development of family farming 
and plant extraction and recovery of native Amazon products, featuring the sociobiodiversity. 
KEYWORDS: Cooperativism, Amazon, Family Agriculture, Extraction, Lower Tocantins.

1 |  INTRODUÇÃO

Segundo Chaddad e Cook (2004), a cooperativa é criada por um grupo de indivíduos 
que partilham de algum interesse e buscam, atravém da organização, alcançar seus 
objetivos, dessa forma, formalizam o grupo, chamda de cooperativa. Nesse sentido, a 
cooperativa, está inserida na economia solidária, por apresentar finalidades economicas. 

Para Singer (1999) a Economia Solidária tem sido uma resposta importante dos 
trabalhadores e trabalhadoras em relação às transformações ocorridas no mundo do 
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trabalho. Segundo o autor, são milhares de organizações coletivas, organizadas sob a 
forma de autogestão que realizam atividades de produção de bens e de serviços, crédito 
e finanças solidárias, trocas, comércio e consumo solidário tanto em áreas urbanas como 
rurais. Trata-se, pois de uma importante alternativa de inclusão social pela via do trabalho 
e da renda, combinando a cooperação, a autogestão e a solidariedade na realização de 
atividades econômicas (SINGER, 1999).

A economia solidária torna-se alternativa para o enfrentamento do desemprego, 
na busca de oportunidades de inclusão e estratégias de verticalização e dinamização 
de cadeias produtivas no âmbito de processos de desenvolvimento local ou territorial 
sustentável.

Segundo o Sistema de Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), (2019), 
o número de cooperativas no Brasil só vem aumentando ao longo do tempo, sendo que 
no ano de 2018 chegou a de 6.828 cooperativas, apresentando  significativo ganho para 
a economia no país. Destas, 1.613 são do ramo agropecuário, totalizando 1.021.019 
cooperados e gerando um total de 209.778 empregos, tal que, o ramo agropecuário é o 
primeiro no ranking de quantidade de cooperativas, e geração de emprego.

No Pará, a agropecuária é de grande importância com crescimento significativo na 
economia do estado, principalmente com a agricultura familiar e o extrativismo e tem no 
cooperativismo uma vital ferramenta de desenvolvimento do setor OCB/PA, (2018).

Gaiger (2013) aponta que as cooperativas, por decadas, se tornou uma forma de 
desenvolvimento coletivo da economia e de fortalecimento comunitário dos agricultores, 
bem como, estando acessível e próximos aos seus interesses.

Devido a grande diversidade da Amazônia, no que diz respeito aos modos de produção 
e produtos desenvolvidos ou originados por populações ribeirinhas; caboclos; índios; e 
quilombolas que igualmente, se consideram como agricultores; extrativistas; pescadores; 
artesões e etc, há necessidade de se pensar em desenvolvimento, considerando todos 
estes aspectos amazônicos.  

Dessa forma, pretende-se traçar um perfil do cooperativismo na Região de Integração 
Tocantins “Baixo Tocantins”, caracterizando a agricultura familiar dentro de uma perspectiva 
socioeconômica no contexto da Amazônia.

2 |  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Concepção de divisão de espaço geográfico no Pará, pespectivas no âmbito de 
território e territorialidade no contexto da Amazônia.

O Estado do Pará representa 29,73% da Amazônia brasileira e 14,65% do território 
nacional, dentro dessa unidade da federação estão grandes mesorregiões (totalizando 
seis) que foram determinadas a partir da Resolução da Presidência do IBGE nº. 11, de 5 
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de junho de 1990.
Além das mesorregiões, existem também as microrregiões (sendo 22, no total), 

também instituída pela Resolução da Presidência e igualmente, em 2007 passou-se 
a utilizar, no Pará, o conceito de Região de Integração (RI)  no âmbito da criação da 
Secretaria de Estado de Integração Regional (Seir) Oliveira et al, (2011) que totaliza 12 
RI, dentre elas, a Região de Integração Tocantins. Dessa forma, obtendo um espaço mais 
homogêneo e de identidade peculiar deste espaço geográfico.(Figura 1).

Apesar de Região de Integração ser apresentado, com seu surgimento a partir do 
ano de 2007 (OLIVEIRA ET AL, 2011; BASTOS ET AL, 2010), bem antes de disso, no 
Plano Territorial De Desenvolvimento Rural Sustentável Do Baixo Tocantins para o ano de 
2011 a 2014, é referido que esta região já havia se autodenominado, pelos próprios atores 
locais, como “Baixo-Tocantins”, tal que é o termo mais utilizado para denominar a Região 
de Integração Tocantins. 

A estratégia de regionalização, através de várias subdivisões de espaço geográfico 
na Amazônia, demonstra uma complexa diversidade ambiental; cultural; social; e política 
econômica que existe no espaço. 

No trabalho de Schneider e Tartaruga, (2006) na perspectiva de território, afirma que 
o desenvolvimento pressupõe a ação sobre o espaço e a mudança das relações sociais 
nele existente.

Para a Amazônia, estes aspectos são muito incisivos, pois a diversidade de atividades 
praticadas dentro da agricultura familiar e as diferentes formas organizacionais desta 
categoria possuem uma relação com os territórios bastante imponente que os diferem 
entre si dentro dos estados, mesorregiões e até mesmo nas microrregiões.

Aspecto de diversidade e complexidade do espaço influencia a interação do homem 
com a natureza conferindo peculiaridades como abordados por Mendes, (2010) que trata 
sobre a interferência do homem na natureza e suas transformações no modo de vida das 
populações. 

Schneider et al, (2014) considera o principal avanço - no que diz respeito à melhor 
definição da agricultura familiar - o reconhecimento da enorme diversidade econômica e 
heterogeneidade social, deste grupo que trabalha mediante o uso da força de trabalho 
dos membros de suas famílias e que produzem tanto para seu autoconsumo como para 
a comercialização.

Caracterização de áreas de várzeas no baixo Tocantins

O Baixo Tocantins é uma região que sofre influência de marés, sendo esta, uma área 
de várzea tradicionalmente ribeirinha que nada mais é do que a população que habita às 
margens dos rios e igarapés, com características típicas da Amazônia, vale ressaltar que 
as populações ribeirinhas do Baixo Tocantins são caracterizadas também pela dinâmica 
extrativista vegetal e animal, como a pesca, coleta de açaí (Euterpe oleracea Mart.), 
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andiroba Carapa guianensis A.), cacau (Passiflora cacao) e etc.   
Estes concernem características peculiares na formação econômica, social e política 

da Amazônia, são populações que segundo Lira et al (2016), detém de um amplo saber 
sobre o ambiente amazônico e suas diversas formas de uso e manejo, apropriando-se 
de recursos florestais, baseado na reciprocidade com a natureza percebendo o tempo 
ecológico dos recursos naturais para organizar o trabalho na heterogeneidade das 
diversas formas de utilização dos recursos naturais.

Nisto, Lira et al, (2016) afirma que há uma relação de respeito entre homem-natureza, 
tendo em vista que os ribeirinhos não dissociam o homem da natureza, permitindo o manejo 
do ambiente sem a degradação dos recursos naturais, a partir do etnoconheciemento.

O Baixo Tocantins é organizado pelos rios Moju, Acará, Pará e o grandioso Tocantins 
que deu o nome a região. Os rios da região são utilizados como vias para transporte de 
cargas e pessoas (Figura 1). 

O Cooperativismo como forma de desenvolvimento rural sustentável

Araújo et. al. (2007), ressaltam que os princípios norteadores da transformação da 
agricultura familiar se alinham ao associativismo e à participação social.

O cooperativismo vem no sentido de melhorias de produção, escoamento, 
verticalização, beneficiamento, comercialização, geração de renda e trabalho que 
consequentemente, atua na melhoria da condição de vida, fortalecimento e desenvolvimento 
de populações tradicionais. 

Para Reis et al, (2015) a economia solidária é uma forma de resistência aos efeitos da 
exploração capitalista do trabalho, tal que a economia capitalista tem gerado desigualdades 
socais e regionais como consequência da divisão internacional do trabalho, dessa forma, 
a economia solidária torna-se uma alternativa.

Como afirmam GOERCK (2005) e SOUSA; BARBOSA; REIS (2009), a economia 
solidária é uma estratégia que permite a dinamização socioeconômica no âmbito de 
processos de desenvolvimento local e/ou territorial sustentável, promovendo a coesão 
social, a preservação da diversidade cultural e o meio ambiente.

3 |  METODOLOGIA 

A área de abrangência do Baixo Tocantins (Figura 1) é de 36.024,20 Km², sendo 
composta por 11 municípios. A cobertura vegetal na região do Baixo Tocantins é formada 
de floresta Ombrófila Densa, com áreas de matas, de várzeas e de igapós.

O Território do Baixo Tocantins encontra-se numa zona de fronteira, está localizado 
entre a Amazônia Central e Amazônia Oriental, no nordeste do Pará, por onde passa a 
microrregião da Bacia do rio Tocantins, considerada a segunda mais importante do país, 
superada apenas pela Bacia do Rio Amazonas. 
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Figura 1: Mapa De Localização Da Região De Integração Tocantins (Baixo Tocantins)
Fonte: Autores

Este trabalho faz parte do diagnóstico, realizado pela Incubadora Tecnológica de 
Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (INCUBITEC) 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Castanhal 
(IFPA – Campus Castanhal), com parceria do Sindicado e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Estado do Pará (OCB/PA), sendo esta, entidade de representação das 
necessidades dos cooperados. Os questionários foram aplicados no período de junho e 
julho de 2019, com cooperativas assistidas pela INCUBITEC e/ou ativas registradas no 
sistema OCB/PA. 

A realização deste trabalho se deu através do levantamento de dados por meio 
questionário junto as cooperativas a região do Baixo Tocantins. Foram consultadas 5 
cooperativas das 7 que são assistidas pela INCUBITEC e/ou ativas no sistema OCB/
PA. As cooperativas estudadas são: CEDAB (Barcarena); CART, COOPEMUC (Cametá); 
CAEPIM (Igarapé-Miri) e CART (Tailândia) (Figura 1). 

A formulação e validação dos questionários, concretizou-se por meio de reuniões, 
mais precisamente em workshop de cooperativismo - realizado pela INCUBITEC, 
onde foram estabelecidas, junto a OCB/PA, as questões, mas pertinentes, a cerca de: 
identifi cação e organização social, verticalização de produção, atividades econômicas, 
gestão, comercialização e questões voltadas para o meio ambiente e sustentabilidade.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O cooperativismo agrícola no Pará é bem expressivo em número, tal que, segundo 
o Diagnóstico do Cooperativismo Paraense 2018 (OCB/SESCOOP-PA, 2019), as 
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cooperativas agrícolas estão em segundo lugar no ranking em quantidade de cooperativas 
no estado do Pará, estando atrás apenas do ramo de transporte. O total de cooperativas 
é 215, com 12 ramos de atuação, destas, 29% são cooperativas agropecuária o que 
significa, 62 cooperativas que atuam para o fortalecimento de produção agrícola (Gráfico 
1). 

Gráfico 1: Ramo De Atuação De Cooperativas, Por Quantidade E Geração De Emprego.
Fonte: Adaptado de OCB/PA, 2019

Em número de cooperados, as cooperativas agrícolas, estão em terceiro lugar com 
6.083, estando atrás do ramo mineral com 47.281 cooperados e o ramo de crédito, com 
30.136. Contudo, o número de empregados, é bem mais significativo, onde são gerados 
753 empregos, apenas em cooperativas agrícolas, sendo a quantidade mais expressiva, 
depois do ramo de saúde (Gráfico 1).

As cooperativas apresentam um impacto socioeconômico no meio rural, resultante 
da organização dos agricultores familiares na busca de melhorias na qualidade de vida, 
assim, como afirma Petrella (2007), que as cooperativas exercem de forma interna e 
externa uma influência socioeconômica sobre a sociedade a fim de melhorar as condições 
de vida humana.

Neste sentido, compartilhando da ideia de Reis et al (2015) e Laville et al, (2004), 
a organização social cria um espaço estratégico para o enfrentamento dos efeitos de 
sistema capitalista, garantindo-lhes acesso a direitos sociais, de forma que se construa 
uma sociedade mais justa.

Na pesquisa realizada, verificou-se que a principal finalidade de se construir uma 
cooperativa, está baseada em: organização dos produtores rurais para a autonomia 
e independência; melhorar a situação econômica de seus cooperados; viabilizar a 
comercialização dos produtos. Além destes, foram pontuados como importantes a 
geração e/ou a melhoria de renda dos sócios e a eliminação de intermediários para a 
comercialização de seus produtos. 

Dessa forma, a organização da comunidade se torna alternativa para superação 
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de desafios e dificuldades encontrados na dinâmica da cadeia produtiva, seja originado 
do cultivo ou de extração vegetal e/ou animal.  Quando se trata da Amazônia, o perfil de 
produtos e produção agrícola é difícil de definir, pois apresenta uma série de peculiaridades 
e diversidades que são distintas, mesmo dentro do contexto de bioma amazônico.

Neste sentido, a maioria dos cooperados, quase que predominantemente são 
extrativistas; ribeirinhos e autoconsideram enquadrados na categoria de agricultores 
familiares, mas além destes, tem também indígenas, quilombolas e pescadores artesanais.  
Mesmo dentro uma região, que corresponde a aproximadamente 3% do território paraense, 
o Baixo Tocantins imensamente diverso, na sua população, produção, produtos agrícolas 
e extrativistas. 

As diferentes formas de produção agrícola desenvolvidas por populações locais como 
os ribeirinhos, caboclos, índios e quilombolas, por exemplo; sempre estiveram presentes 
na construção da identidade amazônica e perduram até os dias atuais. Suas diversas 
atividades lhes conferem características próprias que necessitam ser conhecidas e 
colocadas em pauta na construção de políticas públicas coerentes com as especificidades 
locais.

Para Hurtienne, (2005), o desafio para a análise da dinâmica de produção familiar 
na Amazônia, reside na dificuldade de considerar a grande diversidade das formas de 
produção familiar no campo.

Segundo Schröder (2010) não dá para simplificar a estrutura social e produtiva do 
meio rural amazônico. Neste mesmo sentido Hurtienne, (2005) afirma que não há uma 
linha divisória para determinar o modo de produção familiar. 

Aspecto de diversidade e complexidade da Amazônia são fundamentais para entender 
a forma de organização e relação do homem com a natureza, como bem abordado por 
Schneider, (2004) que levanta uma discussão de pluriatividade no âmbito da agricultura 
familiar que muito bem cabe ao contexto da Amazônia. 

A pluriatividade é um fenômeno heterogêneo e diversificado que está ligado, de 
um lado, às estratégias sociais e produtivas que forem adotadas pela família e por seus 
membros e, de outro, dependerá das características do contexto em que estiver inseridos 
Schneider, (2004).

A diversidade de atividades econômicas praticadas dentro da agricultura familiar 
e as diferentes formas organizacionais desta categoria possuem uma relação com os 
territórios bastante imponente que os diferem entre si dentro de um mesmo espaço e isso 
se reflete na variedade produtos agrícolas gerados nas cooperativas.

A atividade econômica da cooperativa está atrelada justamente como os sócios se 
autoidentificam e a região que estão inseridos, sendo que o produto mais significativo, 
dentro dos empreendimentos é o açaí (Euterpe oleracea) (Gráfico 2). Segundo o 
levantamento do IBGE, 2018, o açaí é principal produto da extração vegetal, no estado do 
Pará, o que também é confirmado pela atividade realizadas pelas cooperativas estudas 
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na região do Baixo Tocantins.

Gráfi co 2: Principais Produtos Produzidos E/Ou Comercializados De Origem Agrícola E Extativista.
Fonte: Autores

A maioria dos produtos são nativos e seguem um modelo de produção agroecológico 
e orgânico, o que demonstra a valorização e fortalecimento da sustentabilidade social, 
ambiental e econômico de uma região que é tão diversa de fauna, fl ora, cultura e modelos 
de produção. 

 Seguindo da mesma perspectiva de pesquisadores brasileiros, como Maluf et al. 
(2015); Burlandy et al. (2014) e Castro, (2015), que apontam os modelos agroecológico 
de produção e de processamento de alimentos, como alternativa para o enfrentamento 
de questões nutricionais, sociais e ambientais decorrentes do sistema agroalimentar 
hegemônico, a produção agrícola realizada por essas cooperativas, não está fi rmada 
apenas aos benefícios econômicos, mas também ao social e ambiental, fortalecendo o 
desenvolvimento local sustentável. 

A diversidade de produtos produzidos e/ou comercializados pelas cooperativas da 
Região do Baixo Tocantins são de origem, principalmente, do extrativismo e nesse sentindo 
é importante ressaltar o debate em torno do termo “produtos da sociobiodiversidade” 
que está relacionado justamente com a atividade extrativista. Dessa forma, a relevância 
social, ambiental e econômico do extrativismo, especialmente de populações ribeirinhas, 
apresenta uma relação recíproca de troca do homem com a biodiversidade, no qual se 
concerne a necessidade de manutenção de ambos, tanto para a garantia de produção 
futura, quanto para o protagonismo das populações e comunidades tradicionais que se 
benefi ciam dos produtos da sociobiodiversidade.

Os produtos da sociobiodiverdade para as populações tradicionais são de grande 
relevância e expressam a identidade territorial e social da região e ainda contribui para a 
economia. 
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5 |  CONCLUSÕES 

Com esta pesquisa foi possível concluir a elevada valia do cooperativismo agrícola, 
no âmbito da Amazônia brasileira como forma de desenvolvimento rural sustentável de 
populações tradicionais que inclui os ribeirinhos, caboclos, índios e quilombolas. Dessa 
forma, além do fortalecimento destas populações, há também a valorização da diversidade 
e peculiaridades do território amazônico. 

O cooperativismo apresenta significativa importância para o desenvolvimento e 
fortalecimento da agricultura familiar e extrativismo na região do Baixo Tocantins, no qual 
podemos visualizar, através dos números a relevância da organização social frente a 
sociedade que valoriza o individualismo e a divisão.

Foi possível observar a diversidade de formas de produção e dos produtos advindos 
da agricultura e do extrativismo vegetal, caracterizando a sociobiodiversidade realizado 
pelas cooperativas do Baixo Tocantins. Por fim, o cooperativismo, é de elevado relevância 
para o fomento da sustentabilidade social, ambiental e econômica na Amazônia.Ao 
submeter o trabalho, os autores tornam-se responsáveis por todo o conteúdo da obra
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