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0 ENSINO PRLA~ARIO NA FRONTEIRA OESTE DE MATO 
GROSS0 NO P~S-GUERRA: CORUMBA (1945-1 954)' 

Plil,lf4 R I' SCHOULAVG IN THE WESTERAT FRONTIER 
01" AR4 Z1L 1,V THE POST- WAR ERA: COR ~ ~ 3 . 4  (1Yl.i- 1954) 

SiIvia Helena Andrade de Brito ' 

RESUMO 
O presente trabalho vai aatnr da organizat;gu e da expansio do ensino primiirio na cidade 
dc Uorumbi, o mais significative n6cleo urbano da frotteira Oeste do estadc) de Mato 
I>rosso, no periodo que se abnu c o ~ l  o final da Segunda Grande Guerra. Nest? sentido. o 
anlgo inicia-se corn a exposi~lo do contexto histarico que marcou o pos-gi~ct~a imediato 
em Mato Grosso e em sua frontcira Ocstc. Tendo cm vista este contexto, analisam-se em 
seguida os desdobramentos da quesliu rducac~onal no periodo, considerando 
principalinente que foi este o momento histririco no qua1 sc dcu a cilnsolidaqgo dos 
proccssos de reforma delineados em anos anteriores. rnediante a confortnac;bo e expans50 
do sistoma nacional de ensino em Mato Grosso e. paniculmente. na cidade dc Corumba 
Como o principal alvo destas politicas publicas era u enunil pr~nlirio, e dele 
cspecificamente quc estaremos tratando neslas reflexdes sobre a educac.50 na tionteira 
Oeste do Rrasil. 
Palavras-chave: Histuria da Educa~go; Mato Grosso c Mato Gros~n  do SuI: Ensino 
primririo; Historia; Commba; Histbria da Educa~ao 
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ABSTRACT 

This work deals with the organization and expansion of primary education in the city of 
Corumba, the impost significant urban nucleus in the Western frontier ufthe state of Mato 
Iirosso, in the period inaugurated with the end of the Second World War. To this end, the 
article begins with an exposition of the historical context that marked the period 
immediately after the 11 World War on Mnto Grosso and the Western front. Given this 
contcxt, the effects on education are then analyzed in this period. considering, principally, 
what es~sted at this moment in time when the consolidation of the processes of reform 
delineated during the preceding ?tars.  tluough the confirmation and cxpansion of the 
national teaching system in Mato Cirosso and, particularly. in the city of Corumba. As the 
principal tnrget of these public policies $bas primary schooling, it was this that specifically 
will be trcidcd in thcsc rcflcctiot~s 011 cducat~on in the Western frontier ofBrazil. 
Keywords: Histor). of Education; Mato Cirosso do Sul; Primary Schooling; History; 
Corumba; Histop of Education 

' C n j ~ c r ~ i d ~ d ~ f ~ d r ~ = l  d~~:t iaruC;r~>s,~>d~Sul  - Campu, ilc Corumbi (shbnto(~jterra.corn.brj 
' ;is inntes uulrr~dar plra e r k  rrlbdhl> lnclutm domrrcntlqio pnmina, dr natureza publica r pr lnda  

(reIntorlos, carrar. 4 ~11c l~ ,r ,  rnern~~r~~d~?, ew), di-m dc d r ~ c u m t ~ ~ t ~ ~ i o  secundaria, wmpllda en1 diferenrcs 
bjblivtccas c arqrux-r,r rL;w,nals t nnuonnis. 



$ 1  EducaMo e F~losofia, v 18 (Numero Espec~al) - maio 2004 - pp. 157-172 

1. A regiHo da fronteira Oeste de Mato Grossrl no pos-guerra 

0 fim do Estado Nvvo enconrrou o Estado de Mato Grosso e stia fronteira Oeste em 
v~as de iniciar urn novo periodo de dinamizaqio em termos econbmicos, desta feita 
envolvendo os setoi-es industrial e agricol a .  

A panir da segunda nletade dos anus 40 e pt.incipaln~mte na decada de 50, as 
diretrlzes do projeto acalentado e decantado ilesde os albores do motimer~to 
revolucionirio de 1930, a chamada Mureha pam o Oesle, comeqou a rnostrar de fonna 
mais sensivel os seus fivtos na regi8o maro-gr~>ssense, Se as bases materiais. pclliticas e 
ideolbgicas para as iniciativas levadas a termo neste segundo pcriodo encontram suas 
raizes nos anos 30140, foi neste momento, iniciado corn o fmal da Segunda Grande 
G uerra. quc frutificaram algumas das sementes antes cultivadas. 

Para isso. tbi essencial a presenqa do Estado que, desto forrna, passou pur urn novo 
processo de reucganizaqlo intwna, visando ;i sua adequac80 a urn conjunto crescente de 
tarsfas que seu papel de idealizador e muitas vezes de motor destas mudanqas exig1.n. 
Alkm disso, o retorno do pais aos trilhos da democracia, corn a volta a.cena politica dvs 
govemns estaduais, acabou impondo n~oditicaqfies e rearranjos internos na mQquina 
piblica, visando dar respclstas a uma sociedade que cada vez mais se urbanizava, 
ganhando simultanearnente maior cotnplexidode politica e social:. Corn isso, ainda 
durante o periodo de govern0 do ulti~no interventor. lose Marcelo Moreira. antes 
m e m o  das eleigaes para o executivo estadual em 1947, foi extinta 3 Secretaria Geral do 
Estado (Decreto-Lei no 251, de 9 de julho de 1946), voltando a funcionar as duas 
secretarias existentestm 1937. a Secretaria do Interior, Justiqa e Finall~as e a Secretaria 
de~gricultura (MATO CiROSSO, 1 952a: 224). 

Essaieform~ deu inicio a urn processo de crescente expansgo dos serviqos pi~blicos, 
em todvs os niveis de governo'. cotn a participaqgo cada vez maior de grupos sociais 
organizados, por intem~idio dos partidos politicus surgidos no pos-45, na composi@itr 
i n t m a  do Estado. Para Pal, o executivo estadual conrou, nzstes anos, corn uma 
arrecadaq&o ascendente, que acompanhou o desenvolvirnr~lto e a diversificat;;~ da 
economia mato-grossense. 

Em re la~ io  as politicas direcionadas para as regibes de fronteiras. o final &a guerra e 
os anos 50 encontraran] urn novo posicionarnento do guvemo brasileiro neste c a m p ,  
em que a defesa das proposiyfies aacionalizantes forarn sobremrineira modificadas, a 
partir de novas prrspzctivas assumidas pela propria Cornissio Especial da Faixa de 

LITI quc pesrm as paruculnrdadc> assumidns pr,r cste procesu em hlain Grrj~so, que s r r a u  uaradas a >sguir. 
' Lxenlplrr rlcstr desrnernhrmltnro das i ~ n ~ c i c s  do Esildtl pvde ser d ~ d u  pc!1 expar~siv de suas ;i:nbuiq6e? 

no rocante a nbrap publicas, num momcntr~ em qur a cunsrn<io de escoEas em Slaw Gmsso rornK~u-\c urn 
JFpectr) importante da amatao puhllca na erra educacjr 2nd. hssim, pclr~ Dccrero-1x1 no  -&b, cle 24 dc 5etemhru dr 
1'144, hi criarlu o Departu~lcnru de Obras Plibhcas. cuul a rrdrada da kyHo de Dhras cla Dlretoru dc Terra5 e 
Ohras FriLbcl.; Pr~stcriormentr, ern 3Ij dz novembro do mesmo an#,, pelo Dccreto-Lei no 799 L, en) 1'147, pelo 
Decreto-1.i nL2P3, de 12 de in-ereiro, u nom Dep~rramcnro de Obras Phblic~s rcr-c suas funr;hes rerlefin~il~s, 
cum a c n q i u  da Conxssiil rlr Estrada F dc R* >daEcrn. que paqsrw a mcorpnrdr as  con~rrsqGcs no setor rudp\m~cir~. 
hLJT(> GROSSO, 1 946.92 
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Fronteiras, a panir de 1944 (BRASIL. 194-4). Esrsl nova posiqiio ia ao encontm da 
defksa de urn relacionamento amigdvel do pais, sobretudo em relaqlu aos vizinhos 
continentals, viqsndu ii concretiza~io dos interesses econ8micos, sociais e politicos do 
Brasil na Amcrica du Sul. na medida em que se aumentasse o interchbio corn os paises 
em questlo. AlCrn disso. na nova perspectiva aclotada, esta seria a foma de incrernentar 
o pr6prio descnvolv~mento das regibes lindeiras brasileiras, transfori~iando-s em 
frunrcirds i.n.crs ( I  HID. 1. 

hssirn, a 2nfase das politicas defendidas passou a ser o desenvolvhlento naclonal, 
corn a proposta de canalizaq50 de recursos para a irnplantaqgo de projeros voitados para 
esta finalidade: alocados prioritariamerite nas areas de saude, educaqio e inha- 
estrutura, sobretudo quanto a meihorias na comunica~;io destas re,'' ~ 1 ~ s  COUI os centros 
mais desenvolvidos do pais. Tills propostas. no caso das frontciras do Estado de Mato 
Grosso: contudo. careceram de viahilidade politics, urlia vez qile signiticavam a 
canalizaqiio de recursos pitbllcos, a fi~ndv perdido, para aquelas quc estavatn, naquele 
inomento, entre as mais distantes e menvs desenvolvidas regides do pais, Neste sentido, 
e certamente 1150 por acaso , g a n d r  psrte dos projetos que foram viabilizados 
encontravam-senos Estados do Rio Grilnde do SuI e Santa Catarina (BRASTL, 1959a). 

Tiveraln exit0 e influencia em Mato Grosso c, em particular, na regik  da fionteira 
brasileiro-boliviana em Conunba. as iniciativas que haviam sido defendidas desde o 
prrivdo anterior pelo ltarnarati, baseadis numa visa0 estrategica da necessidade de 
111serqGo br:asile~ra no continente (BRAS1 L, 193 1). Entre elas destacaram-se a 
tonstruc5v do carnal €erroviirio entre Corumbli r Santa Cruz de la Sierra; a demarcado 
definiti;,a doh l~rnites territoriais brasileiro-bolivianos. a l h  dos i irios acordos 
comerciais assinados entre os dois paises, sendo o principal deles o Tratado de Robor;, 
de 1 958 (BOLIVIA, 1967). 

Estds iniciativas so se t o m a m  viiveis, contudo. q l ~ u ~ ~ d o  cundic6es materiais 
propicias. nos campos international, nacional e regional permitii-an1 ao pais a utilizaqgo 
de reservas acumuladas durante os anos do conflito mundlal e no pus-guerra imediato, 
por urn lado; por outro, o aumento deste intercambio tambem estava relacionado a 
implanta@o de urn polo industrial em Corumba, capaz de atender Bs demandas 
regionais dos duis lados da fionteira, bem como da progrssiva insevlo dus produtos 
da indhstria do Sul r Sudeste hrasileiros nas regides de Santa Cnrz de la Sierm e outras, 
situadas naregigo andina da Bolivia. 

Ntste sentido. e imporrantz que se destaque o process0 de industrializaqfio em curso 
na cidade de Corumbi nesse periodo, quando a mesma chegou a assumir o papel de 
centro de abas~ecimenro da regizo, principalmente em relaqgo a ~liateriais de 
constru~50, como onl, cimrnto etc. e produtos alimenticios fabricados no municipio. 
como massas, bebiilas. entre outros. ~ s t e  surto industrial, no entanto, foi fruto de-urn 
conjunto de htores, qile ianl dcsde o momento vivido pela prbpria sociedade capitalists 
rips planos mundial e nacio~al, qlle permitia a existkncia de espqos ociosos, traduzidos 
unto em capitais como em demanda suficiente para estas iniciativas, ate a irnplanta~lo 
de urna empresa mineradorit de porte na cidade, a Sobramil, que acabou cridndo 
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co~~di~ires propicias. por exemplo. ao adet~samento da forqa de trabalho disponivel na 
regiio (Tabela 1.1  ). 

Tabela 1.1 Desenvolvimento JI> setor industrial Corumba 1930, 144(1 c 1950 

( 1) 111clu1 as ~ndbqlria,  Llr massas alimmilciil~, refiigera~~tes e c m r l d .  
(1) lnclui a fabr~cwBu de teIhas, trjolo$ c cal. 
Fontes: AWL'ARIO de Mano Gmsso. 1430. 8486.; MATO GROSSO, lW2 9-lP ; BCE, 1960 317-320 

Setores 

-[ - I 7 nd 

Desta forma, aproveitando estas combinaqdes particulares de capital local e de fora 
do municipio, surgiram. entre outras. empltsas como a fibrica de cirnento do grupo 
Itau. corn capitais originarios de Miniis Gerais. Olivcira ( 1  998: 44 et seq.) destaca a 
importhncia do'muvimento dinamizador representado pdo inicio da explora@o de 
minirio de ferro e manganQ para a itnplantaqgo ddrsta our3 planta industrial. Destaca. 
para corrbborar sua afimap5o. que alesmo a existzncia na cidade de urn dos melhores 
tipos de crrlclrio para a produ~lo de cirnento. 1150 havia sido suficientr, no passado, para 
levar o grupo a estabelecer-se em Corumbl. 

Outro exemplo de empresas surgidas nu ~-asrtn deste momento particular forarn o 
Moinho Mato-Grossense e a FiaqZo Mato-Grossense. Esta illtima utilizava o antigo 
maquinario de indust~ias testeis de S5o Paulo, especializando-se na produq5o de 
sacoria. A primeira talvez urn dos casos tnais interessantes da conjun~iio dos fatores 
anteriomlente elencados combinava capital de comerciantes locais ou estabelecidos 
em Corumba, corn a disponibilidade das barcaps, pertencentes aos mesmos gmpos4, 
que transporrava~n rninkrio de f k o  para o estuirio do Prata, retomando con1 mais de 
90% de capacidade ociosa. A existhcia de trigo de qualidade na Argentina naquele 
momento, oferecido apreqos compztitivos, permitiu o transporte desta mercadoria para 
C o m b a ,  e seu posterior beneficiamento na ci&de. 0 maq~~inririo, como no exemplo 
anterior, foi disponibilizado graqas ao processo de rnodernizaq50 do parque indusbial 

E s t a l e h  - 

C ~ ~ m ~ r u $ b  civil 
Gharqueadlas 
Ctraficas 
TOTAL 

- - 

' As s e p n t c s  cmptcsas explplocavam a navcgayao fluvill em Corumbi neste momento: o Srrviqo de 
Navcgaqio da Bacia do I31ar;l, cornpmhis esural quc WJO subsu~u~t  o I -la>!d B r a s i l k ,  a Cvmpanhl~ .%cnona de 
N i w e ~ a ~ i r >  I d a .  Piihnino~~ch) t 15 crnpresas nacionus biigutis & Cu..Scafi Gattass CI: Cia., K a ~ s a r  & Ci3. I.rda 

1 930 

r lme Dulcr 8: Cia. As duas pnmtlrar cxplorax-firn o cr>rnercio rntcrior e o~ ernprtsas nacionds as vjagcns dentn7 
JW l?sndcl CAhlWS, 1960: 233. 
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capitalists no pbs-guerra, desta feita em suas matrizes europtias dai a presenqa de 
maquinas suiqas no Moinho Mato-Grossense. 

Para tal, tarnbem foi de fundamental importincia a navegaqIo fluvial, visto que os 
principais cornpradores dessas mercadorias Caceres, Coxim, Cuiabri, Porto Murtinlio, 
Miranda e Aquidauana, entre outros ligavam-se a Corumba por via fluvial. AIem disso, 
os produtos que passaram a abastecer o municipio, ainda que fiuto da pequena 
agricultura produzida em algumas fazendas e propriedades nos arredores da cidade, 
como o couro e o leite, emm transportados pel0 no. Neste sentido, 

Foi aproveitandu a copucihde de abastecimento regional 
lk: Corurnba que surgimm e [se]fort$r:rrram as caieirus, 
a,T mamiorearias (sic), ox curhtmes, a s  rartesanias, etc. 0 
acrescimo du populaqa'o urhana e a propria condicfiu 
regional da cidade suscitavam a pwsenqa de-fibricas dc! 
r~frigerantcs .s de cerveja produzindo corn vigol: Como 
efeifo, o corn&rc.cin viveu seu &ta.~e. Tudo is.w vai ri 
bancarrota phs-metade dos arms sexsenfa. (OLIVELRA, 
1998: 4546) 

Para o entendimento deste processo, caberia aqui observar, em consonlncia corn a 
observaqso de Wilson Cano ( 1998: 481, que este dinamismo deve ser analisado a partir 
clas complexas' relaq6es historico-econ6micas estabelecidas entre Mato Grosso, 
enquanto regilo periferica dentro do quadro de desenvolvimento do capital em termos 
de Brasi1;e o pdo dinhmico deste processo, S5o Paulo. Considerando o processo de 
emergkncia da referida regigo polo, completado no periodo que se segue a crise de 
1929, le ibra  (.I autarque, 

[...I a partir daquele momento, era u e~conomia de Sciv 
Puztlo quepussava a promover a integraqlio do mercado 
nacional, dc jorma crescente, tornando-.~e o erntm dv 
deciscio maior da acumula~fio de capital do paiLs. ViLsta a 
questiio de outra forma, a pergeria nacional nEo mais 
poderiu ')ercrcorrer iguais cuminhos " percorridns por 
Sio Puulo: vale dizec nco teria mais sentido se pensar 
como ingenuamente aigzrns ainda hojepensam em uma 
inhsrriuliza~50 io'alatrinorna'naper$eru nucionai. 

Assirn, o processo de dinarniza~go atravessado por Mato Grosso, entre o final da 
Segunda Guerra e a decada de 60, estava vinculado a urn momento especifico da 
sociedade c?pitalista, nas esferas international, nacional e regional, como ja 
comentado. A medida que avanqou o processo de suhstitzrip5o rle ipnporta~o"es, levando 
as ernpresas do pblo hnimico a procura de novos mercados, inclusive aqueles 
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atendidos pelas empresas corumbaenses as suas sirnilares no municipio mato- 
grossense- passaram a en hentar a conccrrr6ncia da produqgo chegada a cidade, pelo trem 
ou, a partir do final dos anos sessenta, principa!mente nas duas dkcadas seguintes, pela 
vla rodoviiria. A p a ~ t i r  de ent50, o parque industrial corumbaense foj desarticulado, 
grridunlmente. Este quadro foi reforqado, ainda. pelas dificuldadts impostas a 
navegaqlo fluvial apbs prolongddr)~ periodos de seca no Pantanal que dificultaran~. 
corn o encarecinlznto do fkete fluvial. a continuidade dessa trajetotia de crescimento 
industrial. 

Simultaneamente, obsen~a-se o estancamento do process0 de mudanqas, lentas mas 
permanentes, que rnarcara a prcuiriapantanerra a t i  meados dos anos 30 .0  crescin~ento 
do rebanho, embora permanente, deu-se muito rnmais pela aqio de condiqdes cljmkicas 
favoriveis. como a seca, do que pela eletaqlo do numero de cabeqas provcniente de 
rnelhurias introduzidas no trato corn os rrbanhos (OLIVEIRA, 1998: 47). Mesmo o 
aumento do consurna de came. corn o crescimento das cidades, n5o foi suticiente para 
estancar a crisr do setor a partir do final da dGcada de 50, posto que u gab pantaneiro 
enfrentou cada vez mais a concorr6ncia da c m e  produzida em oun-as regibes do Pais. 
inclusive em Campo Grande, em condiq6es mais favorhveis de preqo e abate. Todou 
estes fatores acabaram cuntribuindo, de alguma furma, para urna menor 
dispor~ibi 1 izil~5o de capitais provenientes da ati vidade pecuaria, tendo como 
conseqiiZncia a queda das taxas de cransfertncia das rendas deste setor para as heas 
urbanas e para a atividade industrial, muvimento esse que colaborara para a efrtivaqlo 
do surto de crescimento da cidade nos anns 40150. 

Outra ques tb  yus voltou a ser discutida naquele momento foi o contrato de 
esplornq56 do- manganb e midrio de ferro das jazidai de Urucum, localizadas no 
municipig ,de ~ o n r m b a .  0 govmo de Fernando C o d a  da Costa denunciou o acordo 
existente entre o Estado de Mato Grossa e a Sobramil, considerado lesrvo aos interesses 
pirblicos, na meclida em que fixou em dez cruzeiros por tonelada a cota a ser paga aos 
cofres ptiblicos pela exploraq5o desses rninerajs, afora trinta e cinco milhks pagos ao 
Estado pelo mendamento da i e a .  Considerando quc o total do enlpreendimento zra 
avaliado em t r b  bilhFes de cruzeiros, uma das lnaiores transaqGes comerciais 
realizad~s no Pais, o governo estadual pretendia estabelecer ocontrato em ouiras bases. 

.41em disso, foram levantadas denuncias por parte da Corniss5o da Faixa de 
Fronteiras, referentes ;i participaqio da Con~panhia Meridional de Mineraqio Ltda. na 
lavra, uma vez qur csta ernpresa contava corn a participarb rnajt~oritana da United 
Srstes Steel Corporation entre seus acionistas, e a legislaqBv ainda em vigor vedava a 
prtsenqa de empresas estrangeirau em empreendimentos considerados estrategicob em 
Areas de frontcira como era o caso dt: uma siderugia. A questgo sera contemplacla corn 
a fixaqio de novo contrato entre a Sobramil e o governo estadual, bcm como uma nova 
sublocaylo enrre esta empresa e a Cornpanhia Meridional de Mineraqlo Ltda.. 
supervisionada pelo Estado de Mato Grusso, ntendendo aos quesitos legais sobre o 
tema. No final dos anos 60. esta sidenjrgica interrompeu suas atividades na cidade, 
sendo rste tambkm outro Sdtor a colaborar para o desmante progressive do parque 
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industrial exidentc no rnunicipjo5. 
Afora todas as conseqiiencias tmzidns pela industrializac50 em cursu no municip~o 

de Corumbri, iii tambem nesse molnento que a cidade passou a sentir os rfeitos da 
segunda e t q a  de construqiio do rarnal t'errrrvihrio BrasitBolivia. sohretudo a pattir tie 
1953, quando da inauguraqBa definlriva da estrada em to& a sua eatensdo, ate Santa 
Cruz de la Sierra. Logo. 

Foi rottlrrztc a partir de 1953, y ~rnrrdv ddg chegada dos triihos, 
trra?~sjont~~~trdu a cidade rro poniu jitlal da Estmda ddr Ferm 
hrorme.~te do lorusil (EF.VOB), que tl.5 te c e n m  urhano passort n 
de.wmpenhar. urn umJo pctpef tio cotitexio politico-ucnnrjnlim 
~ g i u n u l :  oaprurnu o iti~rcudo cco)~stkmidor boliviano ynru or 
produto.~ hra~ilr~rns, que ocnwe corn a txpcmscio do r on~t;rr.io 
rrtacadi.stu r de ~.xportaqdo, impI~merr/nndo sezk papel 
gt70]?(?/ill~o em rekiq'>o ij Bolivia. (ITO, 1992: I h )  

Esta nova perspectiva, aberta coin a oonstnir;%o deste rdrnal ferrovihrio, vem juntar- 
se dquela zxposta acima, representada pelo seu papel como centro redistribujdor de 
rnercadorias no interlor do Estado. Fruto disso seAo as modifica~bes iiltroduzidas na 
malba urbana, nos anos 50. como a nlelhoria dos serviqos de agua e energia eletrica, 
patt-uclnados pelo govemu estadual; o calqame~to e arborizaqgo das r u a s  do ce&o da 
ci Jade, por meio de cvnwalcrs assinados entre prrfeitura e paciculares ( 195 1 - 1952)! 
iniciando-se pelo pono, regi2o de maior hnarnisrno em Corumba; inai~guraqBo das 
primeiras Iinhhs de zanspone urbano, corn o lotaq5o "Express0 Cinderela"; construq50 
de conjuntcrs habitacionais no municipio e o aumentcl da rnovimentaqiio ba11c;iria na 
cidade, corn a implantaqgo de btir nuvas agencias batlcarias: Banco do Comerciu e 
Indhsnia de S l o  Paulo (1954), Cooperanva de Credito Agropecuario do Pantarial de 
Mato Grosso ( 1958) e o Banco do Estado de Sio Paulo ( 1  958) (ITO. 1992: 58-60]. 

Alem disso, o process0 de urbatlizac.80 em curso naquele monlento em todv o Pais e 
em particular no Estado de Mato Grosso deu ensejo ao desmernbramento de areas 
territoriais e criacio dz novos municipios. Drsta ibma surpiu. em 1 953, o municipio de 
Ladkio, antigo distrito desta cidade, Area urbana conurbanda a Corumbi, sede do 
Distritcr Naval. abrigandc~ o comando central da regi5o Centro-Oeste. Sobre a mesma 
perspectiva de urbanizaqlo da regilo Sul de Mnto Grosso, e importante assinalar ainda 
que, nesse periodo, apesar da condiqio favorivct alcanqada por Corumbi, ocorreu 
sin~itltsneamente o fortalecimento do municipio de Campo Grande enquanto p61o 
regional, dando continuidade d tendinciade crescimento daquela cidadr, jii t erificada a 

l'ostrrir>rfl~enre fvrarr instalatlas na cidade a a p t c s a  Ferr~,-l~<lj, rrplorando o mtnirio de (err@ dr 
lrrucum, que m b L m  veun a ser fechada, e a Ururum tbbneracar, S. ' . \ .  ~ubsl&rla da Cornpanha \'ale dcr Rrai 

Docc,cm funclonlrncr~cu desdeosanus 70. SI-)C%.\, { I V-.?]. 1 13.;lHGl~, 1W9: 179. 



partir dos anos 40" (Tabela 1.2 1. 

Tabela 1.2. - PopulaqSo das principais cidadcs ~ m t o - ~ v ~ ~ ~ ~ o ~ ~ c s  - 1910 e 1950 
1 CiJadcs I 1940 I 1950 I ~ariaciio 1 

I 

Homens I Mulhcm ) 

Funtcs: IBGE, 1952: 5 1 .. 113(3E, 1956: M 

Em vlsta de tvdos estes processos. Corumbi apresenta-se como uma exceqlo dentro 
do Estado dc Mato Grosso, na medida em que o process0 de ~ndustrializa~Io em curso 
nfi cidadc ao qua1 vieram juntar-se a constru~50 e implanta~20 do ramal fennvihio 
Brasil-Bolivia, alkm de outras iniciativas visando ao fortalecimento do interchbio 
comercial na regiio de fronteira levou a que este rnunicipio, ao cnntririo da tendencia 
hegemhnica em Mato Grosso, apresentasse rnaiot. concentraqfio populac~onal em seu 
pen metro urbano. ' 

Coi uqba,-em funqlo dos processos sociais anteriorn~ente descritos, acabou por ter 
urn crescimento relativo inrtior que a prbpria Campo Grande, embora permaneqa no 
terceiro pisto entre as cidades mais populvsas do Estado. Denotando a irnpu~tincia que 
a atividade ugricola alcatlqvu nas dicadas seguintes, dcspontava o municipio de 
Dourados, coin urn crescimento de 54,0% em ma populaqio: no periodo, esta foi a 
maior variayio relativa entre as  cidades consideradas. Ponta Par&, municipio do 
extremo Sul do Estado, foi a unica unidade municipal a apresentar decrescimo 
populational, para o que certarnrnte contribuiu o des~nembramento de parcelas de seu 
temitorio, para a foimaqdo do mun~cipio de Amarnbai, alem da per& de importit~cia 
relat~va da erva-mate. fator fundamental no prncesso de frxaqIo populncional nessa 
regiio de Mato Grosso. TrEs tagoas, por sua vez, aproximou-se da variaflo media 
verificadi~ para o total da populaqiio do Estado, registrando urn  crescitnento de 25,5% 
(IBGE, 1956). 

" Apesar d t  um creTclmrntrj mds m o d c ~ t r ~  rntre 1940 e I1J50, mesmo asslm cnnmuuu a manifestar-se a 

importincia de Campo Gmde,nio $6 comr, pnlo rrgonal, mas vrmo pnnclpal ccnun urbano du Estarlu, desw 
it~[h ulcrap~ssandu em populqio u m u w ~ p i n  da captd, Cuiabi. h f 9 1 3  ( I  f a t r ~  de quz, enquanu, Curabi crtsreu 

5.7r 0 no clecinin 1940- 193). C s r n ] ~  Grande rccr urn ganho populaclul)xi de 20,'l?yo. IBGE, 1956. 






























