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A AREA DO ENTORNO DO MERCADO CENTRAL DE PELOTAS: 
COMERCIO FORMAL X COMERCIO INFORMAL 

Rosane Balsan * 

0 presente trabalho 1 tern como objetivo analisar as relac;6es e os conflitos gera
dos pela organizac;ao do comercio informal (camel6s) paralelo ao comercio formal 
(Mercado Central), na cidade de Pelotas. 

Pelotas esta localizada no sui do Rio Grande do Sui. Possui urn grande patrim6-
nio hist6rico na sua area central , datado sobretudo do final do seculo XIX e inicio do 
XX. 0 predio original do Mercado Central foi construido em 1847, em estilo neoclassi
co. Ja em 1911 houve a primeira reforma com a mudanc;a nos acessos, quando o mesmo 
recebeu uma torre com urn rel6gio e urn faro!. Atualmente e urn marco hist6rico e 
referendal simb6lico para a populac;ao pelotense. 

Neste sentido, a relac;ao da economia formal com a economia informal remete a 
uma discussao sobre o mercado publico nao apenas como o Iugar de troca, mas tam
bern sobre a constituic;ao da sociedade urbana. 0 Mercado Central alem de ser urn 
fator social e urn fator hist6rico predominante na paisagem da maioria das cidades 
brasileiras, principalmente nos grandes centros urbanos . Analisando este contexto his
t6rico e que buscamos entender as transformac;6es que ocorrem e/ou ocorreram no 
processo de produc;ao e circulac;ao da cidade. 

A pesquisa aborda a opiniao dos proprietaries e empregados do Mercado Central com 
relac;ao aos "camel6s" que estao situados no entorno do mesmo. Desta forma objetivou-se 
demonstrar os conflitos travados na sobreposic;ao de usos em areas publicas, para refletir 
sobre quest6es que influenciam a organizac;ao de urn espac;o "informal" contrapondo-se a 
organizac;ao de urn outro espac;o, o "formal". Para melhor compreensao da relac;ao entre o 
comercio formal e o informal foram realizadas entrevistas com proprietaries e empregados 
do Mercado Central, contendo perguntas com respostas abertas e fechadas (semi-estrutura
das) . Foi utilizada uma amostragem de 80 pessoas, entre "camel6s" e comerciantes do Mer
cado Central, o que e uma amostragem bastante significativa do universo total da pesquisa. 

Atraves da analise das respostas as entrevistas constatamos que 80% dos comer
ciantes do Mercado Central sao do sexo masculine. No "camel6dromo" , observamos 
que 55% dos "camel6s" sao do sexo masculine e 45% do sexo feminino. Ao contrario 
do Mercado Central, que apresenta urn pequeno percentual de mulheres, a forc;a de 
trabalho feminina e bastante presente na area do comercio informal. 

No mercado publico, urn espac;o de troca muito antigo, observamos que existem 
proprietaries que possuem "banca" ha mais de duas decadas. Muitos comerciantes 
passaram o neg6cio para seus filhos, em uma relac;ao familiar de gerac;ao a gerac;ao. 

1 Este trabalho da continuidade a pesquisa desenvolvida sob a orienta~;iio da Profa Vanda Veda 
(Departamento de Geografia e Economia/UFPel) , sobre o comercio informal na cidade de Pelotas. 
Em 1996 os resultados parciais da pesquisa foram apresentados noV Congresso de Inicia~iio Cienti
fica da UCPel/UFPel e FURG. A repercussiio do trabalho e as polemicas levantadas geraram a conti
nuidade da pesquisa com o acrescimo de novos questionamentos . 
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Atualmente, algumas bancas estiio sendo vendidas devido a certos fatores economicos 
e, principalmente, pela ocupac;iio dos "camelos" no seu entorno. Com relac;iio a saida 
dos "camelos" para urn outro local, em geral, tanto os proprietarios como os empregados 
sao a favor (80%). Segundo eles, o transito de pessoas e veiculos sera maior. ]a os comer
ciantes que estiio instalados ha pouco tempo permaneceram neutros em relac;ao a esta 
questao, pois nunca trabalharam sem os "camelos". Outros se beneficiam com os "came
los", pois fornecem refeic;6es ou alugam o espac;o para guardar produtos. 

Ja os "camelos" nao concordam em sair da area central (Mercado Central) . Alegam que 
diminuiriam as suas vendas. Recentemente, a Prefeitura Municipal anunciou uma mudanc;a 
da sua localizac;ao para outro area do centro da cidade, mas esta ainda nao foi concretizada. 

"Segundas" conclusoes ( ... e a pesquisa continua!): Constatamos a importancia de 
uma organizac;ao com relac;ao ao espac;o publico e a utilizac;ao do mesmo que leve em 
considerac;iio os aspectos arquitetonico e cultural do Mercado Central e de seu entorno. 

Essa relac;ao entre a economia informal com a formal tern sido alvo de muitas dis
cuss6es e polemicas, uma vez que camelos e proprietarios nao conseguem solucionar o 
problema existente. Esse conflito faz parte da sociedade que esta sempre em evoluc;ao. 

A localizac;ao espacial dos "camelos" na cidade de Pelotas necessita urgentemen
te de uma soluc;iio, pois a regulamentac;ao urbanistica da cidade esta sendo desrespei
tada e ultrapassada pela realidade. A propria infra-estrutura para o trabalho dos "ca
melos" esta saturada, deixando a desejar para os pr6prios usuarios . 

0 Mercado Central de Pelotas precisa recuperar seus verdadeiros lac;os hist6ricos 
para demonstrar o seu valor perante a sociedade tanto urbana como rural, pois nao sao as 
areas publicas que prejudicam esse ou aquele comercio. A concorrencia faz parte desse 
processo economico que estamos vivendo. 0 verdadeiro vendedor ambulante abandona a 
informalidade, deixa de ser ambulante e passa a ser fixo- ele precisa trabalhar, todos passu
em este direito. Niio podemos nos iludir com quest6es ideol6gicas, precisamos partir do 
real, para chegar no mais abstrato. Nem todos os fatores sao visiveis ao nossos olhos. Nossa 
pesquisa tern desvendado importantes quest6es para o tema, sendo inclusive apresentada 
nos meios de comunicac;ao social da cidade. Esperamos que eta seja uma contribuic;ao da 
Geografia na discussao da sociedade e da cidade a partir da leitura do seu espac;o. 

* Academica no curso de Geografia da UFPel. 

0 COTIDIANO DAS ESCOLAS- EXPERI~NCIAS VIVENCIADAS 

Sandra Carravetta da Costa "' 

0 presente trabalho 1 tern como objetivo apreender e compreender o cotidiano da 
escola publica, no seu contexto organizacional, didatico-pedag6gico e comunitario. A 
partir dos conhecimentos adquiridos com a vivencia escolar faz-se uma analise das 
relac;6es da cotidianidade na escola. Atraves da experiencia do dia-a-dia, vivenciam-se 
relac;oes verticais e horizontais em constante contradic;iio. 
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