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o Projeto de Assentamento do Engenho Corubas e as perspectivas 
da produção familiar na Mata Sul de Pernambuco

dá-se de forma global, atenuando os limites entre o rural e o urbano, estabelecendo nova dinâmica a realidades sociais, 

agrícola familiar de alguns assentamentos da reforma agrária na Mata Sul de Pernambuco destaca-se como uma reação 
ao modelo de desenvolvimento territorial da agricultura brasileira. Diante das perspectivas do modelo de desenvolvimento 

Pernambuco, tendo como pressuposto teórico-metodológico a concepção dialética das relações sociais.  
Desenvolvimento territorial, espaço social, agricultura familiar.

 the Settlement Project of the Mill Corubas and prospects of family farming 
in the forest south of the State of Pernambuco

discussions. This is because, in order to increase the accumulation process of capitalism on a global scale, it is essential 

of some of the land reform in forest south of the State of Pernambuco stands out as a model reaction to the territorial 

Thus, this study is the theoretical and methodological dialectical conception of social relations.
 Territorial development, social space, family agriculture.
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1 INTRODUÇÃO

No contexto das relações sociais, a 

relações sociais de vivência e convivência. Na 
análise da sociedade capitalista, é preciso atentar 

esforço de “anulação do espaço sobre o tempo”. 
(MARX apud HARVEY, 2001).  Por isso, os estudos 
incidiram sobre a relação tempo/trabalho. 

Entretanto, em um movimento contraditório, 

desenvolvimento dos sistemas de transportes, da 
comunicação e da tecnologia, de forma a possibilitar 

capitalista. (HARVEY, 2001). Assim, a produção 
do espaço se vincularia aos ajustes espaciais 
necessários ao movimento global do capitalismo.

urbanas, Lefebvre (1963) reconhece o urbano 
como processo, tendo como fundamento as 
contradições sociais derivadas das relações sociais 

papel fundamental da práxis – das práticas urbanas. 
Dentro de sua perspectiva teórico-metodológica, 

expressam determinada forma e conteúdo derivada 

Assim, concebe-se o espaço como condição, 
meio e produto ao mesmo tempo, manifestação 

processo de (re) produção e as necessidades das 
sociedades como um todo. Nesse caso, constata-
se o processo em curso na Zona da Mata Sul de 

urbano e o rural permanecem como construções 
sociais diferenciadas, urbanidade e ruralidade, 
mas a oposição cidade e campo atenuam-se, como 
sugerem Santos e Silveira (2001), pela absorção 
no campo de tecnologias e sistemas produtivos 

desenvolvidos na cidade, manifestando-se numa 

Em relação à agricultura familiar, Wanderley 
(2009b) chama a atenção para o debat

em um patamar construído pela perspectiva da 

as relações fundamentais entre capital e trabalho, 

industriais. Os olhares convergiam, em grande 
parte, para a constituição, no setor agrícola, de uma 
estrutura empresarial e para a emergência de um 
proletariado, gerado por um mercado de trabalho 

O agricultor familiar é, sem dúvida, um ator 

análise em termos de decomposição do campesinato, 

familiares são portadores de uma tradição (cujos 
fundamentos são dados pela centralidade da família, 

todos, de uma forma ou de outra, estão inseridos 

considerar a capacidade 
de resistência e de adaptação dos agricultores aos 
novos contextos econômicos e sociais. Não é mais 
possível explicar a presença de agricultores familiares 
na sociedade atual como uma simples reprodução 
do campesinato tradicional, tal como foi analisado. 
Está em curso, inegavelmente, um processo de 

e, em muitos casos, a própria importância da lógica 
familiar. Porém, parece evidente como foi dito 

e sim o modelo familiar.

2 A ESPACIALIDADE DO CAPITAL E A RELAÇÃO 
RURAL-URBANO NA CONTEMPORANEIDADE

A dimensão espacial foi, durante muito tempo, 
ignorada dentro da Teoria Social. Nos últimos anos, 

a apontar a necessidade de se compreender a 
realidade social a partir da apreensão da dinâmica 

possibilidade do desenvolvimento do capitalismo em 
sua atual fase. (HARVEY, 2005).

Henri Lefebvre (1991a), ao analisar 
a sociedade contemporânea, aponta para a 
necessidade de se considerar a dimensão espacial 
na constituição da sociedade. Para o autor, a 
sociedade relaciona-se com o espaço na medida 

lhe os elementos necessários ao seu processo de 
reprodução, apropriando-se do espaço. 

A apropriação deste “espaço material” seria 
marcada pela construção das subjetividades, dos 
valores, das crenças, dos mitos, de um espaço 
social onde se engendraria a gama de relações 

relações sociais, o espaço social não seria algo 

sua totalidade, com suas conexões e associações 
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se ao processo de produção. Entender o processo de 
produção é compreender o movimento de produção 

trabalho, tecnologia e conhecimento) e as relações 

apropriação do espaço. 
Na contemporaneidade, o processo de 

global a dinâmica do processo de acumulação, 
estabelecendo a redistribuição da divisão espacial 

e de produção, apoiado no desenvolvimento da 
técnica e da informação. (HARVEY, 2001). Esse 
momento é marcado pelo desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da informação, ou, nas 
palavras de Santos e Silveira (2001), é a fase 

da pluralidade das relações sociais, da 
heterogeneidade. Em virtude da dinâmica das 
relações sociais, não se pode pensar em um espaço 
social concluso, mas algo sempre em construção, 
aberto, uma simultaneidade de “estórias-até-agora”. 
Assim, se o espaço é planejado para uma maior 

espaço das relações sociais, em suas diversidades, 
simultaneidades e pluralidades.

É nessa perspectiva de possibilidades, 

relações entre o urbano e o rural se estabelecem.  
De acordo com Lefebvre, o espaço rural é anterior 
ao urbano, e o desenvolvimento do espaço urbano 
implicaria na absorção total do rural. Ao se referir ao 

emergiu com o advento do capitalismo industrial. 
Esta sociedade baseia-se na técnica, na ciência e na 
informação, sendo posterior à realidade rural, mas 
estabelecendo-se relacionalmente com ela. Assim, 
a realidade social seria marcada por interligações 
entre o meio urbano e o rural, onde o urbano 
sobrepujaria a toda a dinâmica rural

Nesse sentido, ao se discutir as interligações 
entre o meio rural e o urbano, deve-se ter uma 
compreensão de ambos, apoiados num conjunto de 

a realidade é sujeita a constantes transformações 
e seu movimento deve ser entendido em uma 
perspectiva histórica. Assim, é relevante salientar 

espaço brasileiro.

a sociedade colonial era a falta de mão de obra e 

básico estava em alta. Nesse período, exigia-se 
uma ação do governo colonial no sentido de garantir 
uma produção alimentar num povoado de fronteira e 

1979).
No contexto das relações urbano/rural-

cidade/campo a compreensão da realidade exige 
um esforço de aproximação da totalidade, pois a 

parcialmente no contexto de múltiplas e complexas 

Neste sentido, a própria forma de coleta 
das informações, baseada na divisão político-
administrativa das cidades para separar o rural 
e o urbano, nem sempre permite apreender o 
movimento da realidade, pois tal divisão ignora sua 

rede mais ou menos densa de cidades em certo 
momento técnico e com um determinado conjunto 
de infra-estrutura em uma formação econômico-

a base do desenvolvimento das forças produtivas. 

administrativa, jurídica e ideológica – das grandes 
personalidades, mas nas condições e nos limites 
do tempo e do lugar, isto é, do modo de produção 
e da classe. De acordo com o autor, é o conteúdo 

uma análise mais consistente das ligações do urbano 

entre as dimensões e, portanto, apreendê-los em 
sua complexidade. 

3 FORMAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA MATA 
SUL DE PERNAMBUCO E A PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA FAMILIAR

O espaço rural brasileiro tem passado 

compreendido separadamente. Essa política de 
integração ocorre a partir da concepção de uma 

rural visa fortalecer os segmentos sociais.
A concepção de integração territorial brasileira 

passou a conceber e implantar políticas territoriais. 
Trata-se de algo recente, vinculado à nova conjuntura 

2009). Nesse cenário, o Ministério da Integração 
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Nacional e o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
– MDA – destacam-se na concepção e implantação 
dessas políticas territoriais. 

O território, entendido como uma porção 
do espaço apropriado pela sociedade, manifesta 
as relações de poder e os processos sociais 
historicamente determinados. (ANDRADE, 1995). 
Com isso, o território é percebido a partir do contexto 
de um modo de produção e de uma formação 
econômica, social e historicamente determinada.

e sua articulação com a sociedade global (GEHLEN, 

espaço brasileiro se dá na atualidade como resposta 
à manutenção do modo de produção. Ou seja, a 
realidade espacial brasileira está permanentemente 

econômica.    

(ANDRADE, 2001). As transformações ocorridas, na 

não apenas a produção da cana-de-açúcar, mas 
também as demais atividades produtivas existentes 
no território rural. 

A Zona da Mata pernambucana é composta 

do dinamismo da agroindústria açucareira nos anos 
de 1990, houve a expansão de outras atividades 
e culturas, em particular, o turismo nas áreas 
litorâneas. A atividade do turismo vem apresentando 

atividade canavieira. 
O cultivo da cana na Zona da Mata Sul é 

como a criação, em 1960, do Distrito Industrial do 
Cabo - a cana-de-açúcar continua predominando na 

ganhado importância econômica. (GEHLEN, 2010).
Segundo Andrade (2001), em Pernambuco a 

cultura da cana-de-açúcar ocorre na Zona da Mata, 
onde uma combinação de fatores proporcionou 
o desenvolvimento da atividade canavieira. Sua 
formação socioeconômica e espacial é vinculada ao 
desenvolvimento em sistema de plantation. 

Esta cultura, conforme assinala Andrade 

desenvolveu. Tão forte é a ligação desta parcela 
da Mata pernambucana com a cultura da cana, 

criador da vida” da região. 
Castro (2001) assinala o fato dessa cultura 

culturas e o ser humano. Este acabava sucumbindo 

às determinações do modo de exploração 
estabelecido pelo regime da cana em uma região 

das pessoas contrastavam com a exiguidade dos 

autor denomina de autofagia da cana. 

o desenvolvimento de outras culturas, por outro, os 
movimentos sociais de luta pela terra, a desarticulação 
do complexo canavieiro - aprofundada pela crise 
do setor sucroalcooleiro da região -, a implantação 
do Complexo Industrial de Suape e do Complexo 
turístico-hoteleiro Costa Dourada trouxeram uma 

Isto possibilitou, entre outras coisas, a 

das culturas e também das atividades laborais do 
campo. (GEHLEN, 2010).

vista político-institucional como uma importante 
alternativa de desenvolvimento sustentável para 
o meio rural e como garantia de reprodução de 

4 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA 
DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR – PRONAF E O PROJETO DE 
ASSENTAMENTO DO ENGENHO CORUBAS

debate sobre a Agricultura Familiar emerge como 

brasileiro. É no contexto econômico e político do 

agricultura familiar é analisada como uma categoria 
social no meio rural. 

pessoas trabalhadoras na Agricultura Familiar 

vivenciadas por elas nas Unidades de Produção, já 

pela contradição da produção capitalista.
Para Wanderley (2009b), o agricultor social 

é gestado na tensão do capitalismo, na condição 

tensão, por ele vivenciada, entre a subordinação 

produtor direto. 
Essa posição ambígua da Agricultura Familiar 

uma visão dicotômica, cujo termo contraposto é a 
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unidade capitalista de produção agrícola ou empresa 
capitalista na sua forma contraditória. Essa condição 
destaca a estruturação da sociedade capitalista 
dividida em classes sociais, onde a dominação do 
capital permeia as relações sociais na Unidade de 
Produção Agrícola. 

As contradições desse sistema são visíveis 
na política neoliberal diante do discurso do 
“desenvolvimento sustentável”, através da Política de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF1 - 
e do Programa Territórios da Cidadania2

dessas políticas de Estado para a agricultura familiar 
é a condição de integração das políticas públicas 

do Estado no desenvolvimento econômico e do 

pelas novas exigências da sociedade técnico-

internacional do capitalismo.

sociais para as populações mais pobres, impedindo 
assim a destruição da coesão social.  

Ao criticar essa concepção neoliberal, 

os pensadores neoliberais poderão proteger a 

únicas funções a desenvolver: prover a estrutura 

não pode fornecer3.  

social contemporânea analisada por Pastorini (2010) 
não é decorrência natural, irreversível e inevitável 
do desenvolvimento tecnológico, mas expressão da 

de 1970. 
Nessa perspectiva, Wanderley (2009b) 

salienta o projeto de agricultura familiar estabelecido 
para o desenvolvimento rural brasileiro na 

emerge o sistema de cooperativas rurais, revestido 
de um discurso ideológico de autonomia ao produtor 

trabalhadores ao ritmo da dinâmica do mercado 
capitalista.

Nesse contexto, destaca-se o Projeto de 

compunha a Usina Catende4 no período da 
década de 1990. Nesse período, as dívidas da 

trabalhadores rurais por seus direitos, invadindo as 
terras da Usina e exigindo a atuação por parte do 
Estado para a criação de assentamentos rurais. O 

do Engenho Corubas, durou aproximadamente 12 
anos (1993-2005). 

Este processo foi acompanhado pelo projeto 
de constituição de uma cooperativa, Catende 
Harmonia, cujo objetivo era possibilitar a criação 

a ser administrada por um síndico indicado pela 
justiça. 

 Pereira (2008), ao abordar a compreensão da 

relação dialeticamente contraditória entre Estado e 
Sociedade. Ou seja, a política pública não é só do 

também exerce papel ativo e decisivo. Nesse sentido, 
o processo de esfacelamento da Usina Catende e a 
constituição dos Projetos de Assentamentos Rurais 

Estado e trabalhadores rurais. 
Um ponto importante a destacar é a 

desapropriação, por parte do Governo Federal, 

as famílias de trabalhadores do Engenho foram 
assentadas e vinculadas ao sistema de cooperativa 
Catende Harmonia.  A principal implicação deste 

mudança concreta de sua realidade, mas apenas a 
mudança de gestor do processo exploratório destes 
trabalhadores rurais. 

ação do Estado pode se constatar não uma política 
constitutiva, decorrente de ações públicas débil 
ou afeta diretamente o cidadão; mas uma política 

autoregulamentação da prática de determinados 

prerrogativas ou privilégios. 

política dos moradores do Engenho Corubas, 

processo de produção da agricultura familiar na 
comunidade.    
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5 PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
FAMILIAR NO PROJETO DE ASSENTAMENTO 
DO ENGENHO CORUBAS 

realidade do campo brasileiro assinalam o caráter 
contraditório do papel do Estado no desenvolvimento 
das políticas públicas para o desenvolvimento 
territorial rural. 

A aproximação dessa realidade permite A
apreender o movimento do capital na Mata Sul de 

da abordagem territorial rural fornecem elementos 
para um desenvolvimento sustentável da área, 
os impasses da formação sócio-historica do lugar 
aparecem como barreira ao avanço da melhoria das 
condições de vida dos agricultores e trabalhadores 
rurais dessa área de Pernambuco. 

Ao analisar os dados empíricos da realidade 
do Projeto de Assentamento do Engenho Corubas, 

A importância do Projeto de Assentamento 
do Engenho Corubas representa o momento de 

Familiares de Corubas5, forma de reação ao modelo 
de gestão vivenciada pela Cooperativa Catende 
Harmonia.

No primeiro momento buscou-se 
compreender a relação entre o tempo de residência 

com o lugar.
Esse período compreende a constituição 

direito à posse da terra e a continuação no meio rural. 
Segundo Carlos (1996), o espaço na percepção do 

o sentimento de pertencimento e de lugar. Isto é, 
o espaço é o lugar, na condição de um produto do 
trabalho humano, na forma histórica e social, e por 

dada sociedade.

dos entrevistados estão associados e participam 

na Agricultura familiar. 
A insatisfação com a Cooperativa Catende 

Harmonia e a reação ao processo de desvinculação 

a concepção de um projeto político crítico sobre as 
relações sociais de produção no meio rural. 

nasce

criadora considerada em toda sua plenitude. Essa 

da fabricação de produtos representa, também, a 
produção do próprio ser humano. 

Em relação à participação e adesão ao 
Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PRONAF; e ressaltaram o predomínio do PRONAF 

famílias entrevistadas para ser vendida às usinas da 
localidade. 

Essa condição, segundo Wanderley (1979), 
evidencia a estrutura da propriedade da terra, 

tem características particulares, resultantes de 

como um condicionante do próprio processo de 
acumulação do capital no setor agrícola.   

Sendo assim, a propriedade fundiária é 

dominação indireta do capital na agricultura. Ela não 

mas é a condição para a apropriação de outras 

extorsão de mais-valia, mantém ainda aspectos 
formalmente capitalistas do setor. (WANDERLEY, 
1979).

Produção Agrícola Familiar predominante na Mata 
Sul de Pernambuco é a cultura da cana, levando 

usinas da própria localidade, submetendo-se, 
assim, à produção da cana, por ter mercado para 
o escoamento da produção.  Entretanto, o preço do 

cana estabelecido pelos usineiros.  

Familiar, ao ser contemplado com a parcela a partir 
do Projeto de Assentamento Rural no Engenho 
Corubas, é obrigado a trabalhar ainda nas usinas 
da cana, principalmente no período da produção 

não consegue garantir o sustento da família, 
transformando, assim, o produtor agrícola familiar 
em trabalhador rural.  

desenvolveu no setor agrícola brasileiro, segundo 

de sua vinculação com a propriedade da terra. A 

assim, responsável, em grande parte, por determinar 
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o “lugar” social do campesinato na sociedade 
brasileira ao longo de sua história. É nesse sentido 

6 CONCLUSÃO

Diante da dinâmica espacial rural-urbana, 

contexto do cenário brasileiro, evidencia-se a luta 
social dos trabalhadores do campo, ao mesmo tempo 

se agregam a uma “transformação sem mudança”. 

a constituição dos Assentamentos das Reformas 
Agrárias, como alternativa de sobrevivência, 
submeteram-se às imposições do sistema fundiário 
do grande capital.

No contexto dos estudos da Mata Sul de 

movimento político de resistência ao modelo de 
gestão de cooperativa direcionada para atender ao 
grande capital, desconsiderando as necessidades 
da comunidade. 

Portanto, dentro da dinâmica espacial global 
do capitalismo, os resultados empíricos colhidos no 
Engenho Corubas assinalam novas perspectivas 
e discussões sobre o desenvolvimento regional do 

políticas governamentais para a agricultura familiar 
brasileira. 
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NOTAS
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Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. 

às atividades agropecuárias explorados mediante 
emprego direto da força de trabalho do produtor e 
de sua família. O PRONAF é a principal política do 
Governo Federal lançado desde 1995 e executado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

2. O Programa Territórios da Cidadania foi instituído pelo 
Decreto n° 25/2008; tem como objetivo promover e 

sociais no meio rural, inclusive as de gênero, raça e 
etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento 

Pereira e Rosanvallon sobre a ação do Estado: 
Estado Estrategista (intervenção estrategicamente, 
colocando em funcionamento políticas de inserção 
social –reparadoras e preventivas- para as populações 
mais pobres); Estado Inteligente (desenvolver 
funções estratégicas para a sociedade, como uma 

somatório de esforços entre o Estado, a sociedade e 
o mercado) e Estado-Providência-Ativa (deixa de ser 
um distribuidor de subsídios e um administrador das 

regras universais , e transforma-se num Estado de 
serviços, baseado em ajudas diferenciadas, solidárias 

no processo de falência foram transformados em 
assentamento da reforma agrária. Atualmente cerca 
de X engenhos compõem a cooperativa Catende 

municípios.

5 . A Cooperativa dos agricultores familiares de Corubas 
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