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PROPOSTA PARA O DESLOCAMENTO DOS 

VENDEDORES AMBULANTES COM O AUXILIO DE 

UM MODELO MULTICRITERIAL - PROCESSO DE 

ANALISE HIERARQUICA. 

RESUMO 

Tratar do setor informal leva a consideracao de uma miscelanea de problemas e 

aspectos da vida relacionados com a populacao de baixa renda, a qual se ve em larga dose, 

subaproveitada no seu potencial de recursos humanos. Surge ai, por exemplo, a questao do 

desemprego e do subemprego; toma corpo tambem a consideracao da estrategia de 

sobrevivencia dos pobres. 

Embora a atividade dos vendedores ambulantes no Brasil exista desde os primordios da 

nossa historia, nunca foi tao significativa e importante como hoje devido ao crescente 

numero de trabalhadores desempregados no mercado, Define-se essa profissao como sendo 

uma modalidade de comercio que em termos genericos pode ser caracterizada como a 

atividade de um trabalhador individual oferecendo suas mercadorias pelas ruas, ou 

estacionando num "ponto". Nao sao totalmente compreendidos e vistos como trabalhadores 

que lutam desesperadamente para superar as dificuldades que a grande cidade lhes impoe. 

Comumente, nos centros comerciais das principais cidades brasileiras, as calcadas sao 

ocupadas por barracas de vendedores ambulantes, dificultando a passagem de pedestres, 

que desviam-se das calcadas e passam a utilizar as pistas de rolamento. 
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Por outro lado, a implementacao de pianos altemativos no sentido de solucionar ou 

amenizar esses problemas, e uma tarefa complexa, por envoiver fatores de ordem 

economica, social, politica, cultural e ambiental. Alem do mais, existem diversos grupos 

envolvidos no processo de tomada de decisao com seus respectivos objetivos e interesses, 

ate certo ponto conflitantes. 

Neste trabalho, foi feita a aplicacao de um modelo multicriterial de auxilio de tomada de 

decisao, o Processo de Analise Hierarquica - AHP, para avaliar e selecionar propostas de 

solucoes para a alocacao dos vendedores ambulantes, no centro da cidade de Campina 

Grande - PB, a partir dos criterios relevantes aos grupos de ihteresse, observados em 

pesquisas de campo, tendo como objetivo identificar racionalmente a alternativa mais 

adequada. 
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PROPOSAL FOR THE SHIFT OF THE 

AMBULANT SALESMEN WITH THE AID OF A 

MODEL MULTICRITERIAL - PROCESS OF 

HIERARCHIC ANALYSIS. 

SUMMARY 

To deal with the informal sector leads to origin to the consideration of a miscellany 

of problems and aspects of the life related with the low income population, which if sees in 

wide dose, sub-used in its potential of human resources. It appears there, for example, the 

question of the unemployment and under employment; the consideration of the strategy of 

survival of the poor persons also takes body; manifest still the differential of protection 

offered to the informal. 

Although the economy the activity of the ambulant salesmen in Brazil exists since the 

primordios of our history, it was never so significant and important as today had to the 

increasing number of workers dismissed in the market. This profession is defined as being 

a commerce modality that in generic terms can be characterized as the activity of an 

individual worker offering its merchandises for the Streets, or parking in a " point ". Total 

visas as diligent are not understood and that they fight desesperadamente to surpass the 

difficulties that the great city imposes to them, 

Comumently, in the commercial centers of the main Brazilian cities, the sidewalk is busy 

for tents of ambulant salesmen, making it difficult the pass of pedestrians, who turn aside 

themselves from the sidewalk and start to use the rolling slots. 



On the other hand, the implementation of alternative plans in the direction to solve or to 

brighten up these problems, is a complex task, for involving factors of economic, social 

order, ambient, cultural and politics. In addition, diverse involved groups in the process of 

decision with its respective objectives and interests exist, until certain point conflicting. 

In this work, was made the application of a multicriterial model of aid of decision taking, 

the Process of Hi ear chic Analysis - AHP, to evaluate and to select proposals of solutions 

for the allocation of the ambulant salesmen, in the center of the city of Campina Grande -

PB, from the excellent criteria to the groups of interest, observed in research, having as 

objective to identify the alternative rationally most adequate. 
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Capitulo I - INTRODUCAO 

1.1- Apresentacao do Tema 

0 interesse pelo setor informal condiciona-se no progresso do panorama brasileiro em 

que a criacao de emprego e insuficiente, desigualdades de renda assumem niveis inquietantes, 

a pobreza absoluta nlo se ve sitiada e, tambem, de uma preocupacao de dimensoes terceiro-

mundistas, condensada no tratamento que lhe tem dado a Organizacao International do 

Trabalho (OIT, 1990). 

O Nordeste brasileiro nao escapa dessa enumeracao: ha indicios claros da existencia 

de um persistente problema de emprego na regiao que envolve a presenca de vasto setor 

informal urbano, onde se equilibra a mao-de-obra que nao e assimilada pel as novas atividades 

economicas regionais ou que, diante da opcao do salario mini mo, prefere trabalhar 

autonomamente, sem horario, sem patrao. 

A ocupacao das calcadas pelas barracas de vendedores ambulantes tornou-se um dos 

principals problemas para as autoridades de planejamento da maioria das cidades de medio e 

grande porte. 

O deslocamento desses vendedores, que geralmente se situam nas principals ruas do 

centro da cidade, para um local mais adequado e reservado, tem sido uma medida 

frequentemente adotada para tornar as vias da area central mais transitaveis, melhorando as 

condicoes de circulacao e seguranca de pedestres e veiculos na area central. 

Para solucionar este problema, e necessario avaliar a situacao e tentar por em pratica a 

solucao mais adequada. 

A avaliacao de solucoes deve ser considerada dentro de um planejamento maior, ou 

geralmente torna-se uma atividade demorada, complexa e algumas vezes dispendiosa. Para 
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facilitar o processo de tomada de decisao, varios metodos de avaliacao tem sido desen-

volvidos, os quais sao aplicados de acordo com a complexidade dos objetivos alcancados. 

Esses metodos fazem uso de um conjunto de ferramentas que permitem a uma equipe 

de professionals competentes de diferentes areas de atuacao, trabalhar de modo a se chegar a 

um resultado final coerente com as metas e objetivos desenvolvidos no inicio do processo, 

visando o atendimento dos interesses dos diversos agentes envolvidos no problema. 

Entre os metodos de avaliacao encontram-se os multicriteriais, que proporciona meios 

para analisar de modo organizado e transparente, as preferencias dos grupos envolvidos, 

permitindo que os tomadores de decisao tenham conhecimento dos varios pontos de vista, 

facilitando o consenso e a negociacao. 

1.2 - Objetivo 

Neste trabalho, pretende-se investigar a possibilidade de utilizacao de um modelo de 

tomada de decisao, que tem como objetivo identificar racionalmente a alternativa mais 

adequada na solucao de um determinado problema. Trata-se de um modelo multicriterial, o 

Processo de Analise Hierarquica - AHP, que sera aplicado na avaliacao dos pianos 

alternatives e propostas da Secretaria de Obras e Servicos sobre a preferencia dos locais 

escolhidos pela mesma para alocacao dos vendedores ambulantes no centro comercial de 

Campina Grande - PB. 

1.3 - Justificativa 

A importancia deste trabalho esta em apresentar uma aplicacao para avaliar e selecionar 

propostas de solucoes para o problema em questao, especificamente sobre a acessibilidade e 
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seguranca dos vendedores ambulantes na area comercial do centro de Campina Grande, 

fazendo uma analise de pre-implementacao dos locais escolhidos para alocacao dos 

vendedores ambulantes, as vantagens e desvantagens de cada um, utilizando o Processo de 

Analise Hierarquica - AHP, podendo sugerir outra opcao de solucao. 

A escolha do AHP como metodologia a ser empregada no presente estudo explica-se por 

ser este um processo de auxilio a tomada de decisao que agrega em sua estrutura multiplos 

criterios e grupos de interesses, alem de possibility a avaliacao de diversos e alternativos 

cursos de acao, A partir de tal avaliacao, serao analisados cursos de acao visando a escolha 

daquele que seja mais adequado ao problema em questao a partir dos criterios relevantes aos 

grupos de interesse, observados em pesquisa de campo tambem efetuadas nesse estudo, no 

intuito de caracteriza-lo a partir de entrevistas com membros dos grupos de interesse. 

1.4 - Estrutura do Trabalho 

Para alcancar esse objetivo, dividiu-se esse trabalho em duas partes. A primeira e a 

realizacao de um estudo sobre a atividade informal, tendo a finalidade de promover um 

embasamento teorico dos principals conceitos ligados a atividade, os agentes envolvidos, os 

eonffitos de interesses, e as propostas de solucao, ressaltando-se a importancia da aplicacao de 

um modelo multicriterial na tomada de decisao que envolve o tema. 

A segunda parte consiste da aplicacao pratica de um modelo de analise multicriterial em 

um estudo de caso, onde se espera mostrar a consistencia da analise desenvolvida. 

Inicialmente e feita uma caracterizacao do estudo de caso por meio de uma pesquisa de campo 

e, posteriormente, aplica-se o modelo de avaliacao. Assim e possivel vislumbrar a situaeao 

detalhada do problema posto em questao, identificando o objetivo principal, os orgaos 
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interessados no alcanoe do mesmo, alem dos principals criterios, interesses e impactos que 

movem cada um, bem como suas respectivas interacoes. 

No Capitulo IL apresentam-se os aspectos teoricos sobre a atividade informal, as 

microunidades, a oferta de mao-de-obra, caracterizando as ocupacoes informals e a 

viabilidade economica. 

No Capitulo III, mostram-se as caracteristicas da atividade informal no Brasil, apre-

sentando o emprego informal por conta propria, as novas tecnologias e a modernizacao. 

No Capitulo IV, faz-se uma exposicao dos assuntos relacionados a regulamentacao do 

comercio informal. 

No Capitulo V, sao descritos os principios fundamentals e a formulacao matematica 

do Processo de Analise Hierarquica - AHP, modelo proposto para ser utilizado no estudo de 

caso deste trabalho. Destaca-se ainda o ProgramazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Expert Choice 9.0, que possibilita a 

introducao de elementos relevantes no modelo de analise e a rapidez na obtencao dos 

resultados com pequena margem de erro. 

No Capitulo VI, um estudo de caso faz a abordagem de uma cidade de porte medio. E 

apresentada a area de estudo com suas caracteristicas e importancia da realizacao de um 

estudo de pesquisa a respeito do levantamento de dados na area estudada, onde sao detalhadas 

de forma logica as informacoes a respeito da cidade de Campina Grande - PB. 

No Capitulo VJX faz-se uma analise dos resultados em cada etapa do processo, que 

foram obtidos durante a pesquisa realizada atraves dos quest! onarios e observacoes in loco, 

sendo feitas sugestoes para melhoria dos resultados. 

Por ultimo no Capitulo VIII, apresentam-se as consideracoes finais deste trabalho, 

baseadas nos resultados obtidos da pesquisa, e algumas recomendacoes e sugestoes para 

estudos e futures pesquisas. 



Capitulo II - ENTENDENDO A INFORMAL©ADE 

2.1 - Aspectos Teoricos sobre a Atividade Informal 

O Setor Informal e definido como a parcela da forca de trabalho que nao consegue ser 

absorvida pelo setor modemo organizado. Compoe-se em geral, de trabalhadores autonomos 

ou empregados de pequenas empresas nao legalizadas (onde o proprio dono e trabalhador ou, 

se ha distincao entre patrao e empregado, as empresas nao sao juridicamente organizadas). 

Tem como principals caracteristicas: 

• relacao trabalhador/consumidor predominante sobre a relacao trabalhador/em-

presa; 

• utilizacao de tecnologia simples, intensiva em mao-de-obra; 

• alta mobilidade espacial e ocupacional da mao-de-obra, tendo como consequencia 

renda muito instavel, dependendo de fontes diversas; e 

• ausencia de obrigac5es trabalhistas (CAVALCANTI, 1980). 

O diagrama ilustrado na Figura 2.1 tem como fmalidade retratar uma versao sumaria 

do esqueleto do sistema economico. O grafico salienta tres setores constitutivos da economia: 

o das familias, o das firmas formais e o das atividades informais. Todos esses setores se 

comunicam entre si, e de diversas maneiras. No grafico sao salientadas as ligacoes 

intersetoriais em termos de fluxos reais de bens e servicos. Assim, as familias - que podem 

tambem ser tratadas como unidades de consumo - ofertariam mao-de-obra tanto ao setor 

informal quanto ao formal, sendo em contrapartida objeto da demand a de trabalho das 

unidades de producao situadas nesses dois setores. A natureza obvia do diagrama sugere a 

desnecessidade de prosseguir-se na especificacao do conteudo dos fluxos que correm de um a 
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outro setor, deixando ao detalhamento da Figura 2.1 o encargo de explicar o que se esta 

retratando. 

Convem lembrar que, basicamente, o problema do setor informal e o da populacao 

excedente, nao assimilavel pelo setor formal, ou deste ultimo auto-excluida Na Figura 2.1, 

portanto, analisa-se primeiramente o fluxo de oferta de forca de trabalho das familias as 

unidades informais de produ^ao (fluxo 1), procurando-se, para efeito comparative conhecer 

alguns condicionamentos da oferta de mao-de-obra ao setor formal (fluxo 15). Mais opera-

cionalmente, o trabalho concentra-se nao propriamente nos fluxos 1 e 15, mas no estoque 

onde estes tem origem - ou seja, o agrupamento das familias. 

0 segundo aspecto a ser focalizado reporta-se a base de elementos que torna viavel o 

funcionamento do setor informal, cumprindo assim averiguar de que modo se estrutura a 

demanda de bens e servicos informais - uma demanda que se constitui da superposicao da 

procura por parte de familias consumidoras (fluxos 4 e 6 na Figura 2.1), de unidades de 

producao do setor formal (fluxos 11 e 13) e do proprio setor informal (fluxo 19), esta ultima 

parcela existindo internamente dentro do ambit o do setor informal. 

Em resumo, pois, sao estes os componentes da Figura 2.1 que merecem destaque: 

1. fluxo 1, de oferta de mao-de-obra das familias ao setor informal; 

2. fluxos 4, 6, 11, 13, 15 e 19, de demanda de bens e servicos produzidos nas unidades do 

setor informal; e 

3. universo de Armas informais (comercio, servicos, industria manufatureira, construcao e 

transporte). 
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F I G U R A 2.1: Esquema Simplificado do Sistema Economico salientando o Setor Informal. 

Fonte: ( C A V A L C A N T L 1980). 
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2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - As Micro-Unidades de Producao Informal 

As micro-empresas informais, ou seja, aquelas unidades produtivas que, pelo reduzido 

tamanho que exibem no tocante a volume de producao, nivel de capitalizacao, quantidade de 

mao-de-obra e faturamento medio, sao incluidas no rol das atividades informais, constituem 

uma peculiaridade das economias perifericas do terceiro mundo. A delimitacao de fronteiras 

entre os segmentos mais estruturados do setor informal e menos organizado do setor formal 

nao e tarefa simples, razao por que se costuma tomar a pequenez da estrutura produtiva como 

parametro de identificacao das micro-empresas informais. Essas economias, por nao terem 

experimentado formas autonomas de auto-sustentacao e de internalizacao do seu desen-

volvimento economico, ao tentarem criar o seu nucleo industrial terminam por se enredar nas 

teias do capital e da tecnologia dos paises mais avancados (FURTADOJ998). 

Os ganhos de produtividade resultantes do uso de processos produtivos modernos 

geram excedentes economicos que beneficiam uma pequena parcela da populacao. Essa 

concentracao da renda induz a criaeao de um mercado consumidor que, conquanto possa ser 

reduzido em extensao, e suficientemente diversificado para estimular a expansao do nucleo 

industrial via processo de substituicao de importacoes. Estabelecem-se assim as bases do 

processo de industrializacao em que a dependencia externa, a concentracao de renda e a 

diversifi cacao e crescimento de segmento "modernizado" do mercado consumidor sao fat ores 

condicionantes. Dada a natureza capital-intensiva de tecnologia importada pelas economias 

perifericas, o setor industrial ai criado nao apresenta adequada contribuicao para a absorcao 

de mao-de-obra, e nao participa, desse modo, da atenuacao dos deficits de emprego que 

afligem aquelas economias. A maioria da populacao, colocada a margem dos beneficios 

economicos decorrentes da importacao de capital, de tecnologia e de padroes de consumo tem 
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nao so que se ajustar a niveis inferiores de consumo, como tambem de buscar formas 

alternativas de trabalho. 

Situadas em um dos pontos extremos do variado espectro de processos produtivos que 

caracteriza as economias perifericas, as micro-empresas informais refletem a heterogeneidade 

tecnologica resultante da estratificacao da renda e da segmentacao dos mercados de trabalho e 

de bens e servicos. Essas micro-empresas vem a se constituir em formas de ajustamento das 

camadas menos favorecidas da populacao a sua condicao de marginalidade frente ao mercado 

consumidor "modernizado" e ao mercado formal de trabalho, nao deixando de ser, por isso, 

alternativas engenhosas de ocupacao produtiva e de geracao de renda. 0 surgimento de uma 

micro-unidade informal de producao sugere a conciliacao de reduzido volume de capital 

financeiro com processos produtivos relativamente intensivos no uso do fator trabalho. Desse 

modo, o setor informal e subsidiario e complementar ao segmento moderno da economia, seja 

pelo uso de materiais de trabalho e de insumos produzidos por este, seja por produzir 

mercadorias que por este serao revendidas, seja ainda por preencher lacunas em certos ramos 

de atividade que nao sejam atrativos para as grandes empresas (SANTIAGO, 1998). 

A segmentacao dos mercados de trabalho e de mercadorias e servicos, assim como a 

funcionalidade que o setor informal apresenta para o setor moderno das economias perifericas 

nao parecem suficientes para explicar a coexistencia das micro-unidades informais de 

producao com as grandes e medias empresas. Se se tem em conta que as micro-empresas 

informais nao exibem necessariamente baixos indices de produtividade e de lucratividade, 

cabe fazer interrogacoes em torno das condicoes de sobrevivencia das micro-empresas 

informais diante do poder monopolistico ou oligopolistico das grandes corporacoes. A 

explicacao parece ser encontrada nos pequenos volumes de producao das micro-unidades 

informais, de onde decorrem custos unitarios relativamente altos e, por consequencia, em 
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modestos lucros. Conquanto baixos em termos absolutos e por isso mesmo inaceitaveis para 

as grandes empresas, os lucros medios das unidades informais de producao parecem 

adequados para os micro-empresarios, dadas as condicoes economico-financeiras e 

tecnologicas com que funcionam os seus negocios. Assim, a sobrevivencia das micro-

organizacoes informais parece estar assegurada pela falta de atrativos que o seu tamanho 

economico teria para uma empresa de grande porte, ou quando para esta e mais conveniente 

usar a producao de micro-empresas como insumos ou revender com sua etiqueta as 

mercadorias produzidas por aquelas micro-unidades informais (LUBBAT1, 1983), 

Todas as indicacoes sao de que, nas regiSes subdesenvolvidas, o setor informal, e por 

conseguinte, as micro-unidades de producao deverao continuar a proliferar. Essa expectativa 

decorre de varios fatores, quais sejam: 

• continuidade da dependencia de tecnologia criada nos paises desenvolvidos; 

• rapido crescimento populacional, particularmente entre as camadas de mais baixa renda; 

© altas taxas de urbanizacao; e 

• persistente concentracao da renda, ou quando nao, ausencia de politicas redistributivas. 

2.3 - A Oferta de Mao-de-Obra ao Setor Informal 

Entende-se por oferta de trabalho ao setor informal como sendo o contingente de 

pessoas que vendem seus services para a efetivacao das atividades de producao de bens e 

servicos que se realizam a margem da economia modern a, em unidades produtoras sem 

complicados aparatos de organizacao. Tais atividades constituem exatamente o setor informal, 

uma engrenagem nem sempre muito claramente defmida dos sistemas economicos 

subdesenvolvidos. Na verdade, a formulacao do conceito de setor informal nao tem levado a 

um consenso teorico, muito embora nao se possa ignorar o fato de que consideraveis efetivos 
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populacionais simplesmente nao encontram guarida nos setores que tem mostrado 

transparente crescimento economico. Essas pessoas, geralmente integrantes da categoria dos 

pobres urbanos, precisam engajar-se em pequenos afazeres que lhes proporcionem alguma 

renda de sobrevivencia. Elas portanto, participam do mercado informal de emprego, ofertando 

sua mao-de-obra, na expectativa de remunerates que, via de regra, se situam no patamar do 

salario minimo, mas que podem muito bem atingir valores acima deles. E possivel, assim, 

conceber a presenca se nao de toda essa populacao economicamente ativa, ao menos de parte 

dela, como um produto bastardo do processo de desenvolvimento que, gerando excedentes de 

forca de trabalho, transforma desempregados potenciais em integrantes do setor informal. Tais 

individuos, possuindo comumente baixa qualificacao, ofertam seus servicos de forma a 

revelar alta elasticidade com respeito ao nivel reduzido de salario que origina a disposicao do 

individuo de trabalhar para nao perecer (CORREIA, 1988). 

Em outras palavras, a mao-de-obra ofertada ao setor informal nao surge como fruto de 

escolha entre essa alternativa e a do emprego formal. Ela de nenhuma forma, parece 

responder de modo autdnomo a variacoes verificadas no nivel de salario real, constituindo-se 

antes como solucao forcada para o padrao defeituoso, enviesado, que tem assumido o 

desenvolvimento brasileiro recente (CORREIA, 1988). 

2.4 - Caracterizacao das Ocupacoes Informais 

Um aspecto a ser salientado, alem da maior durabilidade da ocupacao informal 

defronte sobretudo dos empregados formais de baixa renda, e a tipologia variada de 

ocupacoes dentro da qual se enquadra a mao-de-obra informal. 

Certas ocupacoes caracterizam esse tipo de atividade, como: biscateiro, costureiras, 

alfaiates, comercio ambulante, trabalho em fotografia, a funcao de faxineiro, lavadeira, lava-
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dor e zelador, a de pintor, a de higiene e beleza, a de peseador, situando-se predominan-

temente nos segmentos informais, indicando diferencas proprias do comercio nao estabe-

lecido, e delimitando formas distintas de atuacao no mercado de trabalho. 

A formacao de renda no comercio informal depende muito do tipo de venda do 

produto e do servico negociado, em que o produto nao tem nenhuma garantia se vai ser 

comercializado ou nao; vai depender do ponto, da localizacao, da clientela, da concorrencia 

entre eles. 

A principal caracteristica da atividade do vendedor ambulante parece residir na 

ausencia de um local fixo para comercializar a sua mercadoria. 

A pouca disponibilidade de capital inicial parece ser um fator importante na 

instabilidade da atividade. Outra caracterizacao ampla do vendedor ambulante pode ser feita a 

partir do tipo de mercadorias comercializadas e do aparato fisico onde elas sao expostas. 

2.5 - Economia Informal e Viabilidade Economica 

A formacao dos rendimentos no trabalho informal e uma questao muito polemica. O 

papel do trabalhador informal esta confinado ao fato dele mesmo poder ou nao exercer sua 

propria demanda de mercado. Apenas assim gar ante ter um rendimento que geralmente e 

obtido por um servico prestado ou mesmo de uma mercadoria por ele comercializada, 

afirmando desta forma, a sua insercao no mercado de trabalho e a reproducao social da sua 

especie como trabalhador. 

Alem de todas as atividades que ele tem na organizacao de trabalho ele tem que ir 

buscar a sua demanda. Dai e que o fator localizacao do negocio e fundamental. Entao, e muito 

dificil querer tirar o vendedor ambulante de um ponto otimo, ou de um melhor ponto da 

cidade, onde ele as vezes esta atuando ha 10, 20, 30 anos Isso e uma questao que nao e so 
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estetica, mas que mostra como a questao do mercado de trabalho rebate nas formas de 

organizacao da cidade. 

Uma outra questao diz respeito as relacoes entre trabalho informal, Estado e Ideologia. 

Do ponto de vista politico, e uma relacao muito carregada de ideologia. A acao do Estado 

pode levar tanto a um aumento, quanto a uma queda de informalidade. O conflito se da com o 

Estado, nao so do ponto de vista do Direito e com relacao a legislacao que garante ou nao o 

funcionamento de determinadas atividades informais, mas tambem se da na concessao de 

lugares ou nao, para o funcionamento dessas atividades. A partir dai, surgiu uma consciencia 

nessas pessoas, uma luta pelo direito da cidadania e pelo direito a insercao no mercado de 

trabalho, pois, no momento em que as prefeituras comecam a regulamentar as atividades 

informais nas cidades, contra ou a favor, e na maioria das vezes contra, comecaram a surgir os 

grandes movimentos dos setores informais e a criacao de associates, de sindicatos etc. Neste 

caso, a intervencao do poder publico foi fundamental para garantir uma certa consciencia dos 

trabalhadores para brigar pelo setor informal. 

2.6 - Consideracdes Finais 

Deve-se frisar que a tarefa de compreensao da natureza do mercado consumidor de 

bens e servicos informais e, mais ainda, de especificacao de suas coordenadas quantitativas -

constitui empreendimento nada simples. O problema, basicamente, reside na confluencia, a 

nivel de consumidor dos atendimentos formal e informal, impedindo de se fazer pronta 

separacao das duas ordens de producao. No caso, por exemplo, da compra de alimentos por 

uma mesma familia, tanto e dificil determinar o peso relativo dos bens de origem formal e 

informal, quanto e complicado querer seccionar a proporcao de servicos de comercializacao 

oriundos das duas redes - a organizada e a nao-organizada. Isto acontece, por um lado, em 
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virtude de nao existir discriminacao da populacao contra fomecedores informais, decorrendo, 

por outro lado, da presenca ampla de tais fomecedores. Em um como no outro caso, 

claramente, demonstra-se a visivel importancia do setor informal; uma significacao que 

tampouco e desmentida pelo comportamento dos consumidores institucionais. 

No Capitulo III serao apresentadas as caracteristicas da atividade informal do Brasil, 

bem como alguns assuntos relacionados ao tema em questao. 



Capitulo HI - A ATIVIDADE INFORMAL NO BRASIL 

3.1 - Economia Informal no Brasil 

Ha entre 16.5 milh5es e 30 milhoes de brasileiros trabalhando na economia informal, 

significando que entre 15% e 50% da producao domestica total e gerada da forca do trabalho 

informal (Fundacao SEADE/DIEESE, 1998). 

A economia informal do Brasil vem crescendo com o passar das deeadas. De acordo 

com a Fundacao SEADE/DIEESE (Laboratorio do Instituto de Uniao de Estatistica), o desem-

prego na regiao metropolitana de Sao Paulo alcancou um recorde de 16,5% em Outubro de 

1997. Com o anuncio da fiscalizacao imposta pelo governo em Novembro de 1997, mais 

chances apareceram nas industrias, comercio, e outros setores. 

0 fenomeno informal nao e restrito apenas ao Brasil ou nacoes em desenvolvimento. 

Estima-se que ha 300 milhoes de trabalhadores informais no mundo nos diferentes regimes 

economicos. No Brasil, a extensao da economia informal tem sido determinada, definindo o 

que e e o que nao e atividade informal. Em termos gerais, atividades informais no Brasil sao 

performances de trabalhos e micro-empresas nao registradas, envolvendo a producao ou 

comercio de variados servicos. Tambem incluindo a categoria e o trabalho nao registrado de 

setores que nao requerem os que tem carteira de trabalho (Fundacao SEADE/DIEESE, 1998). 

3.2 - As Diferencas de Metodo para Definir o Desemprego no Brasil 

Existem duas instituicoes que sao as mais import antes fontes de referenda e que estao 

com suas estatlsticas sendo divulgadas pelos principais meios de comunicacao do Brasil: o 

IBGE e o DIEESE. 
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0 EBGE - Fundacao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica, mede o desemprego 

no pais atraves de levantamento em grandes metropoles como o Rio de Janeiro e Sao Paulo. E 

considerado como desempregado aquele que, no momento da pesquisa, nao exerce nenhum 

tipo de atividade, mesmo no setor informal, mas estava disposto a trabalhar. E a chamada 

populacao economicamente ativa desempregada. Assim, o IBGE considera os que conseguem 

alguma renda como fora das estatisticas de desempregado (Fundacao SEADE/DIEESE, 

1998). 

O DIEESE - Departamento Intersindical de Estatistica e Estudos Socio-Economicos, 

mede o desemprego na regiao metropolitana da cidade de Sao Paulo. A medicao do 

desemprego e feita por outra metodologia, onde e considerado desempregado todo o 

trabalhador que nao tenha carteira assinada e que esteja procurando emprego ou desejando 

trabalhar. 

O IBGE diz a realidade dos numeros considerando como empregado o que tem renda. 

Isto e, leva dinheiro para casa, sustenta a sua familia, mantem a dignidade de poder comprar e 

pagar. Muitos inclusive nao querem outra vida pois sao livres de horarios, patrdes, e chefes e 

ganham de 3 (tres) a 4 (quatro) salarios minimos vendendo refrigerantes nas interseccoes com 

semaforos, sorvetes na praia, trabalhando na construcao civil em reformas de residencias ou 

como eletricista. Mas sao instaveis pois nao possuem carteira assinada, mas tem renda, 

consomem e fazem parte das estatisticas positivas das lojas de eletrodomesticos, 

supermercados etc, onde compram e pagam. 

Tanto o IBGE quanto o DIEESE falham em nao conseguir registrar o incremento do 

emprego nas outras capitals do Brasil e a interiorizacao das fabricas nos estados fora daquelas 

regioes metropolitanas. Outra falha e a falta de uma analise seletiva considerando a entrada da 

mulher no mercado de trabalho nos ultimos 20 anos, comparativamente com estatisticas de 
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anos anteriores, A concorrencia aumentou muito e hoje tem-se profissoes que eram 

masculinas sendo exercidas por elas. 

0 que e inegavel e a reducao de empregos for mais em todo o mundo. No Brasil 

tambem esta ocorrendo a reducao dos trabalhos formais com carteira assinada, e com isso o 

trabalhador sem emprego esta partindo para a informalidade, para o trabalho por conta propria 

que tambem esta se expandindo, e como tambem a montagem de micro-empresas com 

contratacoes sem carteira assinada (CORREIA, 1998). 

0 subemprego e muito ruim para o trabalhador brasileiro que sofre mais do que os dos 

paises europeus e nos EUA, onde os sindicatos e apoio social dos governos protegem o 

trabalhador. No Brasil ele sofre com o subemprego, onde recebe remuneracao bem abaixo do 

que deveria devido a falta de assistencia dos sindicatos. O desempregado aceita o emprego 

disponivel, mesmo que nao seja o que esteja procurando e na remuneracao desejada, 

sujeitando-se a uma baixa remuneracao. No proximo emprego que se candidatar, no momento 

da selecao, o empregador ira levar em conta o ultimo salario para iniciar a negociacao. A 

tendencia e para um salario decrescente a um circulo vicioso. 

Outro fator agravante e a dificuldade do trabalhador encontrar a empresa que precisa 

da mao-de-obra disponivel. As dificuldades de comunicacao, a escolha de um bom veiculo de 

divulgacao de vagas e o gerenciamento destas oportunidades para colocar o desempregado em 

contato com a empresa interessada e falho. Falta vontade politica para amenizar o sofrimento 

do desempregado na busca de emprego. Assim, o desempregado se encaminha ao trabalho ou 

emprego informal (CORREIA, 1998). 

3 . 3 - 0 Emprego Informal e o Trabalho em Casa por Conta Propria 

Para os operarios que perdem emprego o caminho mais rapido para fazer renda e o 
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trabalho informal. Mas todos passam a pertencer a estatistica dos desempregados nas 

estatisticas que mede o desemprego aberto da Populacao Economicamente Ativa - PEA. 

0 trabalho por conta propria em sua casa e a informalidade comeca quase no dia 

seguinte a perda do emprego e e quando um profissional especialista sabe que pode fazer 

dinheiro imediatamente. Ou seja, como eletricista, mecanico de automoveis, montando uma 

barraca para vender balas e verduras, fazendo e vendendo doces ou roupas feitas pela esposa, 

comprando e vendendo roupas de micro-empresas, ajudante na construcao civil para vizinhos 

e amigos, consultor fmanceiro, consultor de investimentos, corretor de imoveis, engenheiro 

construtor de residencias, consultor em administracao etc. 

3.4 - Novas Tecnologias e a Modernizacao 

A robotizacao e a modernizacao de empresas sempre e o alvo dos que estudam ou se 

preocupam com o desemprego, mas esta discussao vem desde os tempos da primeira 

revolucao industrial. Sempre o homem teve medo da maquina. Sempre se coloca a culpa na 

maquina, antes mesmo que ela entre em funcionamento para provar que ela esta 

desempregando, fazendo o trabalho de varios operarios (CORREIA, 1998). 

Numa visao social pode-se dizer que e um mal que vem para o bem. O mal e a 

maquina substituir o homem e o bem e o homem procurar uma outra profissao limpa, nao 

poluente, que nao prejudique a sua saude etc. E o caso dos robos que substituiram pintores, 

soldadores, fundidores, britadores, maquinas cortadoras de cana, desfiadoras de sisal, 

amassadoras de argil a em olarias etc. E muito menos emprego, mas e muito mais qualidade de 

vida. 

Muda-se de profissao com a nova maquina ou fica-se sem emprego para sempre se 

tentar se empregar competindo com a maquina. Muda-se de cidade para onde aquela nova 
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tecnologia ainda nao chegou e da-se escolaridade ao filho para que ele tenha no futuro outra 

profissao que nao seja aquela do pai ou da mae que se extinguiu. 

Tem-se que considerar que as empresas buscam o aumento da produtividade para 

alcancar uma melhoria na competitividade no mercado local, nacional e/ou international, 

como empresa e produto. As novas tecnologias podem propiciar este caminho, mas com o 

aumento da produtividade e a sua chegada existe a necessidade de reciclagem, qualificacao da 

mao-de-obra, e reeducar os trabalhadores de qualquer funcao. 

Mesmo que a empresa nao invista valores em modernas tecnologias, pode-se treinar e 

informar funcionarios para que as novas tecnicas possam ser introduzidas e que se obtenha 

resultados positivos de melhoria em produtos, mercados e de competitividade. 

A empresa brasileira sofre com a falta de competitividade ja que e muito grande a 

distancia para as empresas intemacionais que assimilam as novas tecnologias mais 

rapidamente e na velocidade de suas descobertas e utilizacao. 

Sabe-se que as novas tecnologias exigem a criacao de ambientes de trabalho que 

requerem novas capacidades e conhecimentos. Informatica, processos robotizados, automa-

tizacoes eletronicas, novas maquinas etc, requerem profissionais mais atentos, multi-disci-

plinares, multi-funcionais, polivalentes, disciplinados, treinados, maior agilidade mental e, em 

especial, muita educacao. 

O desemprego esta e sempre esteve presente no Brasil de todos os tempos e sempre 

ouviu-se a imprensa e sindicatos dizer que as novas tecnologias estao agravando o 

desemprego. 

Os paises desenvolvidos ja possuem seus sistemas de protecao ao trabalhador muito 

mais organizados e rapidos, com mecanismos quase automaticos de apoio do que paises em 

desenvolvimento como o Brasil. 
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O homem cria as novas tecnologias para os homens se beneficiarem delas, e sao eles 

quem deverao, com os seus conhecimentos, assimilar estas novas tecnicas e fazer uso delas 

para o seu desenvolvimento e, principalmente, para o de seu produto, empresa, cliente etc. 

Mas nao e facil. Existem maquinas que devem ser operadas por outro grupo de operarios e 

funcionarios que sao mais aptos para seu exercicio. Ai a educacao e o treinamento se faz 

necessario. 

3.5-Consideracoes Finais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 setor informal e essencial numa economia porque ele tem um papel extremamente 

import ante na geracao de emprego. As relaooes de trabalho no Brasil fazem com que o setor 

informal seja fundamental para o emprego de grande parte da populacao. Isso e um fator 

fundamental, alem e claro, da sua propria capacidade de gerar bens e servicos que a populacao 

quer. 

0 setor informal e um fenomeno gerado pela pobreza, pelos baixos salaries. Os baixos 

salarios sao gerados por tres fatores: 

• existencia de baixa produtividade; 

• uma estrutura de classe altamente perversa; e 

• uma dominacao politica por uma elite de um pais que evita uma distribuicao de renda 

mais adequada. 

0 setor informal e produto da pobreza, a pobreza que e produto de uma luta politica, 

de uma exclusao, de um estado apropriado por uma elite que mascara a sua populacao por 

causa das suas proprias origens escravas. Entao, essa e a origem do setor informal, e ai que ele 

se determina, inclusive o seu tamanho. 
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A produtividade da economia tambem e outro fator fundamental. Quando cresce a 

produtividade cai o setor informal porque aumenta a competitividade. Entao, quanto maior o 

desenvolvimento da produtividade, menor a competitividade do setor informal. 

Outro fator que determina o tamanho do setor informal e o desemprego; existe aquela 

parcela de setor informal que e realmente depositaria de mao-de-obra excedente. Um outro 

criterio que influi muito no setor informal e o custo da fiscalizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A seguir no Capitulo IV, serao apresentados aspect os da regulamentacao do comercio 

informal e questoes relacionadas ao assunto em estudo. 



Capitulo IV-A REGULAMENTACAO: O CASO DOS 

VENDEDORES AMBULANTES 

4.1 - Introducao 

A crise socio-economica fez crescer fortemente uma categoria de traba-

lhadores: os "vendedores ambulantes". Sem carteira de trabalho assinada, eles tentam driblar, 

de forma criativa, as demissoes em massa ocorridas nas industrias e a falta de emprego. 

Dezenas de barracas, vendendo os mais diversos tipos de produtos, tem sido instaladas nas 

pracas, ruas e viadutos das cidades. A rapida multiplicacao desses trabalhadores gerou novos 

impasses entre diferentes setores da sociedade. Os comerciantes regulamentados passaram a 

exigir do poder municipal alguma acao que coibisse a existencia dos vendedores ambulantes, 

sob a argumentacao de que prejudicam as vendas ao oferecerem produtos similares aos das 

lojas a precos muito menores. As dificuldades economicas do pais e o desemprego, fizeram 

com que aumentasse a cada dia, o numero de pessoas que utilizam areas publicas para o 

comercio de produtos, tirando dessa atividade, a sobrevivencia. 

Os vendedores ambulantes, para o governo, se revelam numa presenca por demais 

incomoda, seja como for: resultante das crises economicas, da expressao urbana do si sterna 

politico ou da heranca cultural. 

A atividade tem atraido poderosamente a atencao da opiniao publica devido ao seu 

potencial politico e sua comprovada capacidade de explosao social, aparecendo como um 

assunto de natureza extremamente delicada, que nos anos mais recentes tem obrigado a 

administracao municipal a intervir nessa disfuncao urbana. Este desafio e crescente, 

representado pelo crescimento exponential da atividade, o que obriga a todos aqueles que tem 

algo a dizer a respeito (academicos, governantes, vendedores, cidadaos, partidos politicos, 
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aigo a dizer a respeito (academicos, goveraantes, vendedores, cidadaos, partidos politicos, 

associacoes etc), a ensaiar formulas que busquem ultrapassar os limites impostos por ciclos 

eleitorais, com a ideia de vislumbrar acordos e acoes que facilitem um melhor entendimento 

entre as partes no conflito. 

Apesar da complicada situacao social em que tem lugar esse fenomeno, nao ha duvida 

que os tecnicos urbanos - arquitetos, engenheiros, desenhistas, paisagistas, podem colaborar, 

elaborando melhores estrategias, que possam contribuir para a disponibilidade de espaco para 

as atividades comerciais, buscando estabelecer um ponto entre o desenho e a realidade urbana, 

o convencimento de que e possivel e necessario que a cidade disponha de espacos para a 

venda popular, e onde a convivencia entre cidadaos, vendedores e autoridades seja menos 

traumatica. 

Para isso, desde logo, sera condicao indispensavel comecar por reconhecer que a 

existencia desse fenomeno, tem sido inegavelmente uma rica expressao da vida urbana, para 

que as solucoes totais definitivas, nao passem a ser mais que uma mera quemera. 

4.2 - Regulamentaeao do Comercio Informal 

Em tempos de crise economica, cresce cada vez mais o comercio informal no Brasil. A 

proibicao nao resolve o problema. A criacao de um forum que envolva os comerciantes, os 

vendedores ambulantes e a populacao pode ser a saida. Para que se regularize o exercicio da 

atividade de vendedor ambulante e necessario conseguir uma licenca na prefeitura. A 

obtencao de um ponto, regularizado ou nao, torna-se entao, uma questao crucial para o 

ambulante; tanto o local de venda quanto a propria atividade de vendedor ambulante e muito 

instavel. 
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A preocupacao com os vendedores ambulantes nas cidades reflete parte das questoes 

referentes a economia informal (que gera renda mas nao paga impostos nem seguridade 

social) presentes nas agendas do poder publico federal, estadual e municipal. Recente 

levantamento feito pelo IBGE (Fundacao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica) em 

1998, mostra alguns brasileiros satisfeitos em trabalhar sem patrao e sem carteira assinada (no 

total somam 38,6% dos trabalhadores). Entre os pesquisados, 85% dos que deixaram o 

trabalho assalariado para ter um negocio proprio nao querem mudar de ramo ou buscar 

emprego no mercado formal. Afinal, grande parte dessas pessoas foram demitidas das 

industrias por serem trabalhadores menos qualificados e, ao ingressarem na venda informal de 

servicos ou produtos, aumentaram sua renda em relacao a situacao anterior. 

O comercio informal, que e representado pela inexistencia de estabelecimento no 

sentido fisico de uma Ioj a, onde abrigam-se diferentes formas de comercializacao, foi 

regulamentado por portaria govemamental. 0 dispositivo legal que estabelece as formas de 

exercicio do comercio ambulante e o Regulamento Federal n°2, aprovado pela Lei n.1876 de 

29 de Junho de 1992. 

Os vendedores ambulantes ja contam com orgaos proprios de assessoria e promocao 

de cursos, sindicatos especificos e ate convenios com prefeituras e governo. Em Sao Paulo, 

por exemplo, ha o Sindicato dos Trabalhadores da Economia Informal, fundado em 1992, o 

Sindicatos dos Ambulantes e Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos de Sao Paulo 

(CEAPAE-SP). 

4.2.1 - Por que Regulamentar? 

A presenca desses vendedores do mercado informal nas cidades nao pode ser 

desprezada pelo poder publico local. A relacao entre os vendedores ambulantes e entre estes e 
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representacao leva, muitas vezes, para o nivel pessoal as solucSes de problemas cotidianos. 0 

grande numero de ambulantes e a disputa pelos melhores pontos de venda na cidade geram 

uma concorrencia predatoria entre os trabalhadores da mesma categoria, 

A desordem, por sua vez, da margem para o aparecimento de relacoes conflituosas 

entre pedestres, ambulantes e comerciantes regulamentados. Surgem reclamacoes referentes a 

falta de espaco para os pedestres, a presenca de vendedores ambulantes ao lado de pontos de 

onibus, a obstrucao da entrada de lojas, entre outros, dificultando a criacao de uma empatia 

entre os moradores da cidade e essa categoria de trabalhadores que tenta sobreviver por meio 

de uma atividade informal da economia, apos terem sido excluidos ou nunca terem entrado no 

mercado formal de trabalho. 

A administracao municipal tambem deve estar atenta para a desfiguracao do espaco 

publico que a presenca de ambulantes de maneira nao organizada pode proporcionar. Barracas 

em espacos publicos de convivencia podem causar a surpresa do cidadao em relacao a esse 

espaco ocupado e, em seguida, o rompimento afetivo do morador com a sua propria cidade. 

Outro fator importante a ser considerado e o fato de que o aumento desordenado de 

vendedores ambulantes nas ruas potencializa um aumento do esquema de arrecadacao de 

propinas por parte dos fiscais da prefeitura, entre estes e os vendedores ambulantes, ignorando 

os interesses da coletividade. 

A administragao municipal deve estar ciente de que a regulamentagao do mercado de 

ambulantes deve incorporar todos os atores sociais. Segundo o Sindicato dos Vendedores e 

Pracistas Ambulantes (SIVEPA), a organizacao dos vendedores ambulantes na cidade ja tem 

uma logica propria que nao aceitara imposicoes de cima para baixo. A construcao de 

"camelodromos", por exemplo, nao soluciona o problema porque o comercio ambulante se 

estrutura em locals onde ha um grande numero de pedestres, e solugoes desse tipo 
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"camelodromos", por exemplo, nao soluciona o problema porque o comercio ambulante se 

estrutura em locais onde ha um grande numero de pedestres, e solucoes desse tipo 

deslocariam o vendedor ambulante para uma area afastada do percurso diario do seu 

"mercado consumidor". 

As relacoes existentes entre os "donos dos pontos" e seus "funcionarios", e entre os 

fiscais e os ambulantes, ja construiram regras que ordenam as suas atividades e que muitas 

vezes estao associadas a ideia de conflito. Portanto, a entrada do poder publico municipal 

deve ser feita respeitando essa logica pre-existente e, a partir de entao, dando forma a regras 

universalizantes. 

Dessa maneira, cabe a prefeitura travar uma relacao democratica com essas pessoas 

que foram excluidas do mercado de trabalho formal e que nao tem outra alternativa de 

sobrevivencia. Mesmo porque, em tempos de crise economica, a atividade ambulante 

continuara existindo independente da postura adotada pelo poder publico municipal, uma vez 

que o comercio ambulante se adapta as proibicoes e concessSes determinadas pelos govemos 

locais em diferentes gestoes. Ou seja, a proibicao nao elimina o comercio ambulante. 

4.2.2 - Como Pode Ser Feito? 

A administracao municipal deve criar um forum de discussao, responsavel pela criacao 

de uma lei que regulamente a atividade informal, respeite os direitos dos pedestres e de outras 

categorias sociais. Esse forum deve ser aberto para os representantes dos trabalhadores 

ambulantes, dos comerciantes e da sociedade civil. (FRANCA, 1996). 

Cabe ao govemo municipal abrir as discussoes, a partir do mapeamento das ruas do 

centro e dos locais mais usados pelo comercio ambulante, de tal forma que se tenha nocao da 

capacidade das vias publicas abrigarem os vendedores sem prejudicar a circulagao. O 
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cadastramento de todos os interessados em exercer atividade ambulante tambem deve ser 

providenciado pela prefeitura, esta medida tornara os ambulantes menos expostos a pressao 

dos fiscais da prefeitura. 

Dentre outras questoes a serem enfrentadas tem-se a regulamentacao do perfil dos 

vendedores ambulantes que poderao trabalhar e dos usos multiplos das vias e logradouros, de 

tal forma que o transito de pedestres nao fique impedido, e nao sejam obstraidos os pontos de 

onibus, estacionamentos, edificios e lojas. Essa demarcacao da area destinada aos ambulantes 

deve deliberar a respeito do distanciamento entre barracas, da area maxima de exposicao das 

mercadorias e do produto a ser vendido pelo ambulante. Podendo, por exemplo, gerar areas 

especializadas em oferecer artesanatos, outras em eletro-eletronico e assim por diante. 

O forum podera, a medio prazo, incentivar a organizacao dos vendedores ambulantes 

em cooperativas, que assumam a distribuicao dos locais previamente definidos e a 

fiscalizacao das atividades dos ambulantes, de tal forma que quando essa organizacao estiver 

bem estruturada, so seja permitido vender produtos comprados da cooperativa. Dessa 

maneira, a marca da cooperativa seria como um selo de qualidade. 

Cabe tambem a prefeitura desmistificar a ideia de que os ambulantes sao marginais, 

que nao devem ser reconhecidos como trabalhadores honestos, ou ainda que existe uma 

relacao direta entre o ganho adquirido pelo vendedor ambulante e a perda do comerciante 

regulamentado. 

Pesquisas realizadas junto aos vendedores ambulantes demonstraram que na cidade de 

Sao Paulo a presenca deles em determinadas areas atrai a presenca de consumidores em 

potential tambem para os lojistas da regiao: quando os ambulantes foram afastados, o 

comercio legal da regiao caiu. (1° Pesquisa da Economia Informal e Urbana 1997). 
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4.3 - Consideracoes Finais 

Iniciativas amplas que tencionem prover assistencia ao setor informal tem que guiar-se 

por triplice objetivo. Em primeiro lugar, e mister nao causar transtornos a capacidade de 

geracao de empregos das atividades informais. Em segundo lugar, a intervencao nao deve 

ficar distante de desejos, aspiracoes e perspectivas da populacao que labuta nas atividades 

informais. 

Finalmente, e preciso considerar que os consumidores de produtos informais ligam-se 

ao setor que os fornece por razoes que penetram fortemente nas escalas de preferencias da 

populacao. Essas escalas sao condicionadas em parte por valores extra-economicos, que nao 

podem ser descartados do calculo da politica. Afmal de contas, os consumidores sabem o que 

querem, e e na direcao de seu bem-estar que a producao se orienta. 

A seguir no Capitulo V, sera apresentado o metodo utilizado no auxilio a tomada de 

decisao, que ira avaliar as propostas de solucao para alocacao dos vendedores ambulantes 

referentes ao estudo de caso deste trabalho. 



CapitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V - O P R O C E S S O D E T O M A D A D E D E C I S A O : E S C O L H A D O M E T O D O 

5.1, - Introdugao 

Na maioria das cidades brasileiras, os problemas relacionados com o transito vem 

aumentando consideravelmente, gerando cada vez mais inseguranca aqueles, que por qualquer 

motivo, necessitem se locomover. Nas areas centrais, estes problemas tornam-se mais 

evidentes, pelo grande fluxo de pedestres e veiculos e com a presenca de vendedores 

ambulantes, o que acarreta niveis de conflitos altos. 

As areas urbanas concentram a maioria dos problemas de transportes, os quais 

necessitam da tomada de uma determinada decisao que solucione, ou pelo menos amenize o 

problema. Um dos maiores problemas refere-se a circulacao de pessoas e sua relacao com os 

demais elementos que compoem o meio, que podem ocasionar inseguranca e prejutzo. Os 

problemas de circulacao nas cidades sao crescentes, principalmente aqueles referentes ao 

deslocamento de pedestres que nao recebem a devida atencao por parte dos planejadores. 

Nas referidas areas, o deslocamento a pe ocupa um papel import ante no movimento de 

pessoas onde desempenham atividades no espaco por simples desejo ou necessidade.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

pedestre, ao se deslocar, considera as calcadas como se fossem continuas e nao houvesse 

obstaculos, o que nao e verdade, pois existe a presenca dos vendedores ambulantes. 

Quanto aos deslocamentos de pedestres nas pistas de rolamento, as mesmas nao 

oferecem boas condicoes, indicando assim, restricoes para escolha da velocidade individual e 

para ultrapassagem de outros pedestres. Em grande parte, os problemas sao atribuidos aos 

vendedores ambulantes. Os mesmos dependem das calcadas para a instalacao de suas 

barracas, impedindo o livre deslocamento de pessoas. Essas barracas diminuem a largura 
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efetiva da caleada e, consequentemente, o nivel de service-, tornando o deslocamento 

desconfortavel (S ANT AN A, 1997). 

E necessario entao, a implementacao de pianos altemativos para solucionar o 

problema, o que e uma tarefa complexa, por envolver fatores de ordem economica, social, 

cultural, politica e ambiental. Alem disso, diversos grupos estao envolvidos, ou afetados pela 

tomada de decisao com seus respectivos objetivos e interesses, ate certo ponto conflitantes. 

No presente trabalho, os grupos envolvidos sao: os pedestres, os vendedores ambulantes, os 

proprietaries das Ioj as do comercio formal e o poder publico. 

A evolucao dos setores da sociedade atraves dos tempos tem aumentado a 

complexidade do processo de planejamento e tomada de decisao. Atualmente, as tecnicas 

tradicionais de avaliacao tao difundidas no initio do seculo deram lugar a tecnicas mais 

modernas baseadas em multiplos criterios. Os modelos tradicionais tem sido utilizados mais 

como uma restricao a ser considerada no processo decisorio do que um metodo de avaliacao 

propriamente dito. A seguir, teremos uma nocao desses Metodos Tradicionais de Avaliacao, 

5.2 - Metodos Tradicionais de Avaliacao 

Os metodos tradicionais sao de facil entendimento e sao classificados em dois grupos. 

O primeiro, baseia-se nas relacdes entre beneficios e custos; e o segundo, nas relacdes entre 

custo e efetividade. Entre as tecnicas tradicionais de avaliacao beneficio-custo, a tecnica do 

valor liquido presente, e considerada por alguns economistas, como a tecnica de analise mais 

simples e menos tediosa que existe, principalmente pela simplicidade e por nao haver 

ambiguidade ao indicar a altemativa que possui o maior potential econdmico. Esta tecnica 

consiste inicialmente em que todos os beneficios e custos obtidos ao longo do tempo, sejam 

transferidos para a data zero, de modo que seja possivel fazer uma comparagao entre os 
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mesmos, atraves da diferenca entre os beneficios presentes e custos presentes. Entre as 

alternativas consideradas economicamente viaveis e considerada a melhor aquela que 

apresentar maior valor liquido presente, 

A tecnica de razao beneficio-custo consiste em determinar os valores presentes de 

beneficios e custos e obter uma razao entre eles. Inicialmente, testa-se a viabilidade 

economica das alternativas sendo a melhor altemativa a que apresentar a maior razao 

beneficio-custo. 

0 principio basico da tecnica de razao beneficio-custo incremental constitui-se da 

utilizacao dos mesmos valores presentes dos beneficios e custos determinados na tecnica de 

valor liquido presente. As alternativas sao ordenadas de maneira que aquela com menor custo 

inicial, seja a primeira a ser analisada. A partir dai, em funcao do calculo da razao beneficio-

custo sobre o valor incremental, determina-se a melhor altemativa. 

Em se tratando da tecnica de taxa de retorno e uma taxa que torna os valores dos 

lucros futuros equivalente aos gastos realizados com o projeto, de forma a garantir uma taxa 

de remuneragao para o capital investido. Comumente, e utilizada a taxa de minima 

atratividade como referencial para se estabelecer se a taxa interna de retorno e aceitavel ou 

nao. No entanto, esta tecnica podera apresentar valores ambiguos, dificultando a escolha da 

melhor solucao. 

A tecnica da taxa interna de retomo incremental e usada para evitar erros de 

interpretacao na escolha da melhor altemativa. Ou seja, se dois projetos estiverem sendo 

analisados pela tecnica de taxa interna de retomo e o de menor custo inicial apresentar retomo 

insuficiente, a analise incremental podera ser utilizada para justificar qualquer incremento 

adicional de custo. Esta tecnica e similar a tecnica de razao beneficio custo incremental. 
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Assim, como observacoes feitas as demais tecnicas economicas apresentadas, recomenda-se 

que esta tecnica nao seja utilizada de forma isolada (KAWAMOTO, 1998). 

A avaliacao baseada no custo e efetividade nao requer uma relacao essencialmente 

monetaria. Este metodo procura descrever a import ancia de cada altemativa ao al can gar as 

metas e objetivos. Para FURTADO (1998), e importante que se conduza a analise economica 

de um projeto usando mais de uma tecnica tradicional de avaliacao para que se teste a 

consistencia dos resultados encontrados. A seguir, sera feita uma apresentacao dos Metodos 

Multicriteriais de Avaliacao. 

Desde que se comecou a perceber as vantagens do uso das tecnicas multicriteriais no 

auxilio a tomada de decisao, principiou-se a organizar uma comunidade cientifica em tomo do 

tema e a desenvolverem-se metodologias cada vez mais eficazes. Segundo AM ARAL (1998), 

neste processo de aperfeigoamento das tecnicas multicriteriais, os primeiros metodos 

existentes evoluiram e se tornaram cada vez mais capazes de abranger as relacSes complexas 

que envolvem a sociedade moderna, 

5.3 - Metodos Multicriteriais de Avaliacao 

Um modelo de tomada de decisao multicriterial, para traduzir eficientemente um 

sistema e conduzir a escolha da melhor altemativa, deve: 

• ser de simples construcao; 

• ser adaptavel tanto aos grupos quanto aos individuos; 

• ser natural a nossa intuicao e ao pensamento geral; 

• encorajar a formacao de compromisso e do consenso; e 

• nao exigir uma especializacao excessiva para comunicar e administrar. 
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Na busca por modelos de tomada de decisao envolvendo as informacoes supracitadas, 

o matematico Thomas L. Saaty, na decada de 70, desenvolveu um metodo multicriterial 

denominado Processo de Analise HierarquicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (The Analytic Hierarchy Process - AHP). 

O AHP e um metodo multicriterial, multiobjetivo e multiator de auxilio a tomada de 

decisao. E uma tecnica que permite a decomposicao de problemas complexos em partes 

relativamente simples, estruturadas hierarquicamente de um nivel mais alto para o mais baixo 

e vice-versa. Permite a identificacao, em sua propria forma estrutura!, dos motivos 

considerados na decisao, possibilitando ainda que esta estrutura demonstre, de forma 

organizada, os pensamentos e julgamentos do grupo decisor. Entretanto, o mesmo deve levar 

a uma sintese de interesses que conduzem a uma unica solucao. 

A grande vantagem do AHP e sua possibilidade de representar e decompor sistemas 

complexos em suas partes constituintes. Segundo SAATY apud RABBANI & RABBANI 

(1996), o AHP permite a decomposicao do todo, das partes componentes maiores para as 

menores, do geral para o particular, podendo-se entao relaciona-las com maior precisao. 

O Metodo TODIM - Tomada de Decisao Interativa e Multicriterio, desenvolvido por 

GOMES (1976) apud RABBANI (1996), foi inspirado no Metodo de Analise Hierarquica -

AHP, desenvolvido por SAATY no inicio da decada de 70 e atende aos principios basicos do 

auxilio multicriterio a decisao. 

Para aplicacao do metodo, se faz a atribuicao de valores aos criterios e alternativas, 

bem como seleciona um criterio de referenda. 0 resultado final e uma classificacao completa 

de todas as acoes possiveis. 

O primeiro passo e a construcao de matriz de utilidades parciais elaborada a partir de 

valoragSes obtidas atraves de julgamentos lidos em escala cardinal ou ordinal (Tabela 5.1), 

que julga os criterios com relacao as alternativas. Posteriormente, faz-se a normalizacao da 
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matriz de comparacao das alternativas versus criterios, isto e, divide-se todos os elementos da 

coluna pelo valor maximo da mesma, obtendo-se assim, as prioridades relativas de cada 

elemento. 

TABELA 5 . 1 - Escala de Comparacao por Pares 

Escala A altemativa i 

Cardinal 

mm 

0 

O criterio p tem igual importancia ao criterio q 

tem ligeiramente 

pequena 

importancia para 

o criterio c 

Nenhuma A altemativa nao contribui para O criterio p nao tem nenhuma 

importancia o cnteno c importancia para o criterio q 

Minima 

importancia 

A importancia da altemativa i A importancia do criterio p e 

esta entre muito pequena e ligeiramente mais importante 

pequena para o cnteno c que o cnteno q 

Importante A altemativa i tem importancia O criterio p e mais importante 

para o criterio c 

Ligeiramente 

mais importante 

A importancia da altemativa i 

esta entre forte e bastante forte 

para o criterio c 

A importancia do criterio p 

esta entre forte/maior e muito 

forte/maior do que o criterio q 

Importancia A importancia da altemativa i 

muito grande esta entre muito forte e absoluta 

para o criterio c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P 
q 

A importancia do criterio p 

esta entre muito forte e 

absolutamente forte que o 

cnteno q 

Fonte: Adaptacao de MOTTA (1993) apudAMARAL (1998). 
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0 segundo passo, e a construcao da matriz de comparacao por pares entre criterios, 

formada a partir de valores atribuidos pelos representantes do grupo de interesse. Na 

comparacao do criterio com ele mesmo, a valoracao e igual a unidade. Em seguida, faz-se a 

normalizacao desta matriz, obtendo as prioridades relativas de cada criterio. 

De acordo com SAATY (1994), as teorias como a de Utilidade e o Processo de 

Analise Hierarquica sao algumas das poucas metodologias de decisao multicriterial existentes, 

havendo ainda outras que o autor considera uma variacao das mencionadas. 

5.4 - Etapas do Processo de Analise Hierarquica 

Sera feita agora, uma breve exposicao das etapas do Processo de Analise Hierarquica, 

que sao: a Estruturacao Hierarquica, a Discriminacao e Julgamentos Comparativos, a 

Priorizacao, a Sintese e a Analise de Sensibilidade. 

5.4.1. Estruturacao Hierarquica 

O Processo de Analise Hierarquica (AHP) fomece uma estrutura sistematica para 

representar uma situacao complexa e derivar prioridades numericas a partir dessa 

representacao. 

O AHP estrutura um problema hierarquicamente, decompondo os componentes. Ele 

organiza o raciocinio basico pela decomposicao do sistema todo em suas partes constituintes 

do nivel mais alto para o mais baixo, do mais geral para o mais especifico, podendo-se assim 

relaciona-los com maior precisao de acordo com seu proprio entendimento. A decomposicao 

hierarquica de sistemas complexos parece ser um esquema basico usado pela mente humana 

para lidar com situac5es complexas (SAATY, 1990). 
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A forma mais simples usada para estruturar um problema de decisao e uma hierarquia 

de tres niveis de detalhes: meta, criterios e alternativas. Cada conjunto de elementos em uma 

hierarquia funcional ocupa um nivel de hierarquia. O primeiro nivel, consiste de apenas um 

elemento, denominado de meta ou objetivo global. Os niveis subseqiientes podem ter varios 

elementos, em geral entre cinco e nove elementos ou grupos de elementos, a fim de preservar 

uma maior consistencia (SAATY, 1990). A estrutura de uma hierarquia simples e apresentada 

na Figura 5.3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OBJETIVO 

FIGURA 5.3 - Estrutura de uma hierarquia simples 

Fonte: RABBANI & RABBANI (1996) 

O objetivo refere-se ao resultado a ser alcancado dentro de um prazo estipulado. Indica 

a direcao a ser seguida pelos avaliadores; os criterios referem-se as medidas de alcance dos 

objetivos e as alternativas, referem-se aos cursos de acao que poderao ser adotados para se 

atingir um objetivo adequado. 

De acordo com SAATY (1994), a estruturacao da realidade dentro de uma hierarquia 

tem a vantagem de representar o problema tao elaboradamente quanto necessario para lidar 

com a complexidade da decisao e foraecer meios para visualizar as partes componentes do 

si sterna, bem como as interacSes funcionais, influencias e impactos dos componentes naquele 

sistema. Hierarquias bem estruturadas sao estaveis, pelo fato de que pequenas mudancas 
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exercem pequenos efeitos nos resultados, e flexiveis, a introdugao de novos elementos a uma 

hierarquia bem estruturada nao prejudicam o seu desempenho. A estrutura de uma Hierarquia 

Complexa e apresentada na Figura 5.4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Objetivo Geral 

Tempo Horizonte 

, I 

Fatores Ambientais j 

Criterios 

SubctMtios 

Atores 

Objetivos dos stores 

Argumentos 

FIGURA 5.4 - Estrutura de uma Hierarquia Complexa 

Fonte: RABBANI & RABBANI (1996) 

A estruturacao de uma situacao de decisao e uma parte importante do processo. Ela 

depende de como o problema e percebido, por quem e percebido e do objetivo da solugao. 

A estruturacao de uma hierarquia leva o planejador ou tomador de decisao a analisar o 

problema, articulando e debatendo a participacao de cada um dos elementos. 

O resultado obtido do processo de decisao depende fortemente dessa etapa inicial. O conjunto 

de elementos a ser incorporado no modelo pode ser gerado por raciocinio dedutivo, 

observacao casual, dados empiricos, debates livres, ou por qualquer combinacao destas fontes. 
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Uma hierarquia e uma abstracao da estrutura de um sistema que pode ser usada para 

estudar as interacSes funcionais de seus componentes e seus impactos no sistema como um 

todo. Nao existem regras inviolaveis na estruturacao de uma hierarquia. Cada tomador de 

decisao pode formar sua propria hierarquia para o mesmo problema. 

5.4.2 - Discriminagao e Julgamentos Comparativos 

0 impacto dos elementos em um nivel de uma hierarquia e determinado atraves de 

comparacoes por pares feitas separadamente e com relacao a cada um dos elementos no nivel 

imediatamente superior. Os julgamentos sao aplicados para relacionar as partes de acordo 

com a meta ou proposito do problema. 

No AHP, individuos sao questionados, por exemplo, para julgar qual altemativa e 

mais preferivel com relacao a uma propriedade comum. Deste modo, individuos nao sao 

questionados para dar qualquer descricao verbal de sua qualidade, mas para fazer julgamentos 

comparativos para cada par de elementos. 

O AHP fomece um metodo para o escalonamento de pesos de elementos em cada 

nivel da hierarquia, com relacao a um criterio ou objetivo do nivel superior. Sao construidas 

matrizes de comparacao por pares das atividades cujos elementos indicam a intensidade com 

que um elemento domina o outro, levando-se em conta o criterio contra o qual elas sao 

comparadas. 

O AHP usa essencialmente as escalas de proporcao para avaliar os cursos alternatives 

da acao em situacoes complexas. Trata-se de um conjunto de numeros positivos, cujas 

proporcoes permanecem as mesmas se todos os numeros sao multiplicados por um numero 

positivo arbitrario. 
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Uma escala de intensidade, desenvolvida por SAATY (1990) representa a intensidade 

da preferencia entre elementos semelhantes (homogeneos), e e apresentada no Quadro 5.1. 

Essa escala e chamada de escala fundamental. 

QUADRO 5.1 - A Escala Fundamental sugerida por Saaty 
Intensidade de Definicao 

Importancia 
1 Mesma importancia 

3 Importancia moderada de um sobre o outro 
5 Importancia essencial ou grande 

7 Importancia muito grande 

9 Importancia extrema 
2, 4, 6, 8 Valores intermediaries 

1,1-1,9 Escalas para comparacao de elementos bem proximos 

1/x Escalas para comparacao de elementos bem proximos 

Fonte: RABBANI & RABBANI (1996). 

SAATY mostrou que podemos utilizar os numeros inteiros de 1 a 9 para representar 

aproximadamente as comparagoes de elementos homogeneos. Para indicar diferencas 

menores, decimals sao adicionados a estes numeros. O numero 1 indica que os dois itens a 

serem comparados sao de igual importancia. No outro extremo da escala, o numero 9 significa 

que o primeiro item e extremamente mais importante que o segundo. A escala 1-9 e seus 

reciprocos permitem captar a intensidade de uma relacao que usualmente se descreve em 

termos qualitativos: igual ou indiferente (1), moderado (3), importancia grande (5), muito 

grande (7) e extremamente grande (9). Os valores 2, 4, 6 e 8 sao usados quando um 

julgamento fica entre dois numeros impares. Na matriz de comparacao por pares, quando se 

compare um item com ele mesmo, atribui-se o valor 1. 

A partir dessa hierarquia, pode-se determinar atraves da priorizacao, aqueles 

elementos que possuem a maior prioridade e afetam mais o resultado. As alternativas estao no 

nivel inferior da hierarquia e serao tratadas de acordo com suas prioridades finais. 
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As prioridades sao ordenac5es numericas medidas em uma escala de proporcao. No 

AHP, o objetivo da avaliacao e obter o julgamento relacionado a importancia relativa dos 

elementos da hierarquia para criar escalas de prioridade de influencia. 

5.4.3 - A Priorizacao dos Elementos 

Nesta etapa sao indicadas as prioridades relativas dos pianos alternatives, ou seja, 

determina-se o grau de importancia dos elementos em cada nivel. Isto e feito atraves da 

resoiucao da matriz comparativa onde obtem-se o vetor de prioridade ou vetor de pesos. 

O vetor prioridade e obtido para cada matriz de comparacao por pares: criterio versus 

criterio e altemativa versus altemativa, indicando os pesos relativos dos criterios e das 

alternativas em relacao a cada criterio considerado. 

Baseado em toda a conceituacao do AHP, foi desenvolvido um programa de 

computador, denominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Expert Choice 9, que facilita bast ante a aplicacao do metodo devido 

a capacidade de processar um maior numero de dados com exatidao e rapidez. De modo que, 

no estudo de caso sera utilizado este programa no ealculo dos vetores de prioridade. 

5.4.4 - Sintetizacao das Prioridades 

O conjunto de prioridades locais sao resumidos para determinar qual altemativa tem a 

maior prioridade global. O resumo dos julgamentos feitos em comparacoes por pares e um 

processo de medicao e adicao para cada altemativa, para fomecer um unico numero que 

indique a prioridade daquela altemativa. 
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Neste processo, cada conjunto de prioridades em um grupo e multiplicado pela 

prioridade de seu criterio do nivel superior e os resultados sao adicionados aos criterios para 

oferecer a importancia relativa de cada uma das alternativas. 

Em outras palavras, uma vez calculadas as prioridades com relacao a cada criterio, e 

preciso entao sintetizar estas prioridades relativas para achar a prioridade global dos pianos 

alternatives. 

5.4.5 - Analise de Sensibilidade 

Um aspecto importante de tomada de decisao esta relacionado com analise de 

sensibilidade, em que se verifica como os resultados mudariam caso houvesse variacao nos 

dados do problema. Um aspecto interessante em qualquer teoria de medicao, e a introducao de 

pequenas e grandes perturbacoes hipoteticas nos valores, verificando seus efeitos sobre o 

resultado final. Em geral, a questao e: quao sensivel ou quao estavel e o resultado da analise 

caso haja mudancas nos varios fatores ja inciuidos na hierarquia. No caso particular do 

resultado, a pergunta e: de quanto sua estabilidade sera afetada caso haja mudancas das 

prioridades do segundo nivel da hierarquia. 

Obviamente, e desejavel que as prioridades nao oscilem bastante com pequenas 

modificacSes no julgamento. 

No metodo AHP, e facil apresentar a analise de sensibilidade na hierarquia. Mudancas 

nas prioridades dos elementos no nivel superior tem maior influencia nos resultados do que 

nos elementos no nivel inferior. 
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5.5 - Desvantagens do AHP 

Dentre as restricoes ao uso do AHP podem ser citadas: 

© a dificuldade de se obter os dados; 

® respostas tendenciosas no julgamento por pares, usando a escala de pontuacao; e 

o dificuldade de aplicacao, como por exemplo, reunir os atores e debaterem para 

hierarquizar essas variaveis. Ele e limitado nesse ponto. 

5.6 - Programa ComputacionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Expert Choice 9.0 

O Programa Computacional Expert Choice 9.0 - EC, tem-se mostrado como um 

instrumento eficiente no processo de tomada de decisao. Alem dos calculos necessarios para a 

obtencao dos resultados at raves do AHP, este programa apresenta subsidios para a formulacao 

da estrutura hierarquica do modelo, bem como para a realizacao dos julgamentos entre os 

diversos pares de elementos. Deste modo, o EC estabelece uma discussao entre os grupos de 

decisores, permitindo que uma grande variedade de consideracoes sobre diversos aspectos do 

problema estudado, sejam levadas em conta. Esta discussao e estimulada pelo questionamento 

conduzido pelo programa sobre qual e o grau de importancia ou preferencia entre cada par de 

elementos com relacao a um dado criterio ou propriedade. O EC representa ainda outros 

recursos que possibilitam a obtencao do resultado e da analise de modo logico e 

compreensivel (SAATY, 1995). 

5.6.1 - Recursos do Expert Choice 9.0 

Alem de facilitar a estruturacao hierarquica do problema em estudo, o Expert Choice 

oferece tres modulos para realizar a comparacao entre os pares de elementos do modelo 
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proposto: verbal, numerico e grafico. 0 verbal e utilizado quando as comparacoes se realizam 

no contexto social, psicologico ou politico. 0 modulo numerico e utilizado quando estes 

julgamentos se dao no contexto economico e outros fatores mensuraveis. A comparacao 

grafica pode ser utilizada em qualquer um dos contextos. 

Os julgamentos realizados com o auxilio do Expert Choice podem ser feitos, segundo 

a importancia, preferencia ou semelhanca dos elementos comparados. Quando se comparam 

criterios, seleciona-se "importancia" e quando se trata de comparer alternativas, usa-se 

"preferencia." O programa apresenta estas comparacoes atraves de uma escala verbal ou 

grafica, equivalentes a escala numerica proposta por SAATY, associadas aos numeros do 

Intervalo 1-9. 

Apos as comparacoes entre os pares de elementos da hierarquia, o programa realiza a 

sintese das prioridades locais de modo que se estabelecam pesos globais das alternativas. Esta 

etapa caracteriza-se como um processo de pesos e combinacSes de prioridades e pode ser 

realizado entre o objetivo e quaisquer criterios ou subcriterios do modelo, para determinar os 

pesos das alternativas. 

Alem de calcular as prioridades, este programa mede a inconsistencia dos julgamentos 

realizados. Esta medida e util para identificar possiveis erros nesta etapa do processo de 

decisao. 

O EC tambem possibilita a analise grafica da sensibilidade para visualizar antecipada e 

rapidamente, como uma mudanca na importancia de um criterio pode influenciar as 

alternativas. 
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5 ,7- Consideracoes Finais 

A abordagem multicriterial e multiobjetiva tem se mostrado como um instrumento 

iogico e eficiente na tomada de decisao de problemas que requerem uma analise mais 

abrangente onde devem ser considerados sistematicamente todos os fatores que contribuem 

para a sua ocorrencia. 

O AHP se caracteriza por ser um metodo de analise multicriterial que prioriza 

alternativas, atraves de uma estrutura hierarquica. 

O uso dessa metodologia possibility com vantagem sobre os demais metodos, a 

reducao da complexidade inerente da maioria dos problemas de decisao e a inclusao de todos 

os elementos importantes para a sua analise. Permite ainda proceder a uma analise dos 

resultados obtidos de modo que se possa prever com antecedencia o que pode ocorrer com os 

altemativos pianos de acao quando alguma mudanca e introduzida nas prioridades dos outros 

elementos da estrutura hierarquica. 

Aliado a esta metodologia de facil compreensao, o programa computacionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Expert 

Choice 9 nao so auxilia no manuseio de um grande numero de dados de modo rapido e com 

pequena margem de erro, como fornece subsidios para uma analise eficiente dos resultados 

obtidos. 

No capitulo seguinte, apresenta-se a cidade de Campina Grande, como tambem os 

resultados da coleta de dados realizada no centro da cidade para o referido trabalho. 



Capitulo VI - ESTUDO DE CASO: DESLOCAMENTO 

DOS VENDEDORES AMBULANTES DO CENTRO DE 

CAMPINA GRANDE - PB. 

6 .1- Descricao da Cidade 

Localizada numa posigao geografka privilegiada, na Serra da Borborema, a uma 

altitude media de 551 metros em relacao ao nivel do mar e distante 130 km da capital Joao 

Pessoa, encontra-se Campina Grande, uma das maiores cidades do interior do Norte e 

Nordeste do Brasil. Entrecortada por rodovias asfaltadas e bem conservadas, linha ferroviaria 

e servida por um aeroporto, a "Rainha da Borborema", ou "Capital do Trabalho", como 

tambem e conhecida, abriga duas grandes instituicoes de ensino superior: a Universidade 

Estadual da Paraiba e a Universidade Federal da Paraiba, com o seu Campus II. 

Certamente, em funcao de sua localizacao estrategica, Campina Grande destacou-se, 

desde os seus primordios, como importante entreposto comercial, tendo alcancado grande 

desenvolvimento durante o chamado ciclo do algodao. Entretanto, nos dias atuais, o comercio 

e a industria, apesar de importantes, nao mais se apresentam como os principals polos 

economicos da cidade, uma vez que o desenvolvimento em ciencia e tecnologia, juntamente 

com o turismo de eventos, vem assumindo posicoes hegemonicas. 

De clima agradavel, com uma temperatura media anual em torno de 24° C, Campina 

Grande sabe acolher seus visitantes com uma hospitalidade caracteristica de seu povo, 

surpreendendo a muitos a primeira visao da cidade, sobretudo pelo cosmopolitismo que ela 

encerra, pela criatividade de seus artistas, pela cultura e, principalmente, pelo equilibrio entre 

o lazer e o fazer. 
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Com a instalacao dos novos rnunieipios, em 01/01/97, Campina Grande mudou sua 

geografia, cedendo parte de seu territorio (452Km2) e de sua populacao ao ex-distrito de Boa 

Vista, entao emancipado. O Municipio perde, assim, uma populacao correspondente a 4.414 

hab. para o novo municipio instalado, segundo os resultados definitivos dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Contagem da 

Populagao 1996, divulgados pelo IBGE, em seu Web Site, A Tabela 6.1 apresenta a 

populacao do Municipio e as do Estado e Pais, por sexo, respectivamente. 

Numa perspectiva de analise historica, porem, o presente documento abordara os 

aspectos demograficos do Municipio, considerando os dados populacionais ate 1996, ano em 

que Boa Vista constituia ainda um de seus distritos. 

TABELA 6.1: Populacao por Sexo - 1996 (Municipio, Estado e Pais) 

Local 
Total Homens Mulheres 

Local 
Absoluta Absoluta % Absoluta % 

Campina Grande 340.316 160.427 47,14 179.889 52,86 

Paraiba 3.305.616 1.599.386 48,38 1.706.230 51,62 

Brasil 157.079.622 77.447,541 49,30 79.632,032 50,70 

Fonte: IBGE: Contagem da Populacao 1996 - http://www.ibge.gov.br. 

TABELA 6.2: Censo Demografico, - Populagao de Campina Grande 

(1970, 1980,1991) 

Ano Total Urbana Ano 
Absoluta Absoluta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% 

1970 196.074 168.145 85,76 

1980 247.820 228.171 92,07 

1991 326.307 307.468 94,23 

1996 344.730 326.016 94,57 

Fonte de dados primarios: IBGE - Censo Demografico (1970, 1980,1991); 

Contagem da Populagao 1996, http://www.ibge.gov.br. 

A Tabela 6.3 mostra a distribuigao da area total do Municipio, em suas zonas urbana e 

rural. Suas fronteiras municipals sao descritas, de forma sintetica, na Tabela 6.4. 
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TABELA 6.3:Areas do Municipio 

Zona Area (Km2) 

Urbana 98,5 

Rural 419,5 

Total 518,0 
Fonte: IBGE - Diretoria de Geociencias/ Departamento de Carto-

grafia; in 1DEME- Anuario Estatistico da Paraiba, 1996. 

TABELA 6.4:Fronteiras Municipals de Campina Grande 
Direcao Municipios 

Norte 
Massaranduba, Lagoa Seca, 

Pocinhos e Puxinana. 

Sul Fagundes, Queimadas, Boqueirao 

e Caturite. 

Leste Assis Chateaubriand e Inga. 

Oeste Boa Vista. 
Fonte: IBGE - Diretoria de Geociencias/ Departamento de Carto-
grafia: in IDEME- Anuario Estatistico da Paraiba, 1996. 

6.2. - Campina Deed 

A Secretaria de Obras e Servicos do municipio de Campina Grande, ja esta atendendo 

as solicitagSes e reivindicacdes dos envolvidos, com o piano de remocao do comercio 

ambulante para outras areas no centro da cidade. Em contato com a SIVEPA (Sindicato dos 

Vendedores Pracistas e Ambulantes), constata-se que os vendedores ambulantes estao 

interessados na resolugao do problema e concordam na sua transferencia, desde que a mesma 

nao seja realizada para lugares afastados dos centros geradores de demanda de suas 

mercadorias. 

O prefeito do municipio propos o programa "Campina Deco", de revitalizacao do 

centro comercial da cidade. O "Campina Deed" e bast ante amplo e, entre outras coisas, devera 

proporcionar um melhor fluxo e valorizacao da area que, segundo se espera, sera 

transformada no mais importante polo de lazer, cultura e turismo da cidade. 
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0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'Campina Deed5, entre outros itens, preve a construgao das ARCCAs - Area 

Comercial e Cultural ao Ar Livre, onde seriam construidos quiosques para pontos comerciais 

fixos (fiteiros,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA traillers), construcSes em alvenaria como sanitarios, farmacias, Ioj as de loteria, 

entre outras, alem dos espacos para onde serao transferidos os comerciantes informais, que 

atualmente atuam nas calcadas das ruas centrais de Campina Grande. 

Esta previsto, ainda, a reconstrucao de calcadas, reforma e ampliacao dos sistemas de 

telefonia, energia eletrica e hidro-sanitaria, implantacao do mobiliario urbano e recapeamento 

asfaltico das ruas da zona central de Campina Grande. 

A valorizacao do estilo arquitetonico predominante no centro da cidade, o 'Art Deed,' 

e outro aspecto do programa. De acordo com dados fornecidos pela prefeitura, o sitio deed 

existente no centro de Campina Grande e o 3° maior do mundo, em termos de concentracao 

numa unica area. Acredita-se que a revitalizacao desse ira fortalecer o furismo e uma antiga 

vocacao da cidade: o comercio. 

A obra total abrange mais de 168 mil metros quadrados, o que eqiiivale a 17 campos 

de futebol. Isto engloba a construcao de 17.110 metros quadrados de calcadas, a restauracao 

de 192 predios, 23 quilometros de dutos da CELB; a pavimentacao de 13.685 m2 de ruas, 118 

novas arvores plantadas, 76 coletores de lixo, 20 jardineiras e 12 abrigos para paradas de 

onibus. 

De acordo com o projeto, elogiado pelos ambulantes, todas as ARCCAs serao 

localizadas no centro da cidade, permitindo transito livre, com espacos urbanizados, 

iluminacao, sanitarios, posto policial, bancos, servigo telefonico, barracas padronizadas e 

quiosques, para os comerciantes que vendem produtos em fiteiros. Um dos pontos que chama 

a atencao dos ambulantes, e o fato de que com a instalacao das ARCCAs nao havera mais o 
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transtorno de todos os dias, por exemplo, de ter que desarmar as barracas e pagar taxas para 

guardar mercadorias, pois no local havera um espaco para serem estocadas. 

Durante a reuniao com a participacao dos secretarios municipals de Infra-estrutura e 

Servicos Urbanos, o prefeito distribuiu com os ambulantes uma copia da Acao Cautelar 

impetrada pelas curadorias do Meio Ambiente e Patrimonio Publico, determinando a 

disciplinaridade da area urbana da cidade tomada pelos vendedores ambulantes. Apos essa 

decisao, tomada em 1997, a prefeitura recorreu e o Tribunal de Justica enviou uma sent enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9a 

judicial para quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 disciplinamento seja mantido. 

Com esses pontos, o prefeito argumentou que de qualquer maneira, os ambulantes 

terao que desocupar o centro da cidade, mas o interesse da prefeitura e abriga-los em predios 

que nao possuem valor arquitetonico nas areas centrais da cidade, e o mesmo tera que cumprir 

a lei. Os locais encontram-se citados abaixo e as fotos das alternativas encontram-se no 

ANEXO III). 

• LOBRAS - edificacao utilizada anteriormente pela filial das Lojas Brasileiras. 

• PYRA'S BAR - edificacao utilizada anteriormente pelo Antigo Pyra's Bar. 

• ESTACIONAMENTO - espaco utilizado anteriormente pelo Estacionamento Gaspar. 

• POSTO DE COMBUSTIVEL - edificacao utilizada pelo Posto Futurama. 

• POSTO DE SAUDE. - edificacao utilizada pelo Posto de Saude Francisco Pinto. 

6.3 - Definicao da Area de Estudo 

A area de estudo foi escolhida por conter as principals ruas comerciais do centro da 

cidade, onde existe a maior concentracao de vendedores ambulantes, ocasionando portanto, o 

congestionamento entre pedestres, veiculos e vendedores ambulantes. 
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Os locais sao os seguintes (ver ANEXO II), e suas respectivas fotografias (ver ANEXO HI): 

1. Av. Floriano Peixoto 

2. Rua Semeao Leal 

3. Rua Marques do Herval 

4. Rua Cardoso Vieira 

5. Rua Monsenhor Sales 

6. Rua Venancio Neiva 

6.4 - Metodologia da Coleta de Dados 

Afim de coletar dados necessarios para a aplicacao do estudo de caso, foram aplicados 

dois questionarios de forma a atingir tanto os vendedores ambulantes quanto os pedestres (ver 

ANEXO I). O questionario para mensurar a importancia do deslocamento dos vendedores 

ambulantes para o trabalho foi elaborado de maneira a conter apenas de perguntas simples e 

de facil compreensao. 

Participaram desta coleta alunos do Curso de Graduacao em Engenharia Civil da 

Universidade Federal da Paraiba. Esta pesquisa foi realizada atraves da abordagem direta nos 

principais locais do centro da cidade. A aplicacao dos questionarios foi feita no periodo 

compreendido entre Marco de 2000 a Junho de 2000, e permitiu coletar uma serie de 

informacdes a respeito do comportamento dos vendedores ambulantes e pedestres. 

Foram entregues aos alunos o total de 386 questionarios, sendo: 229 para pedestres e 

157 para vendedores ambulantes. Destes foram preenchidos um total de 230 questionarios 

(59,98%), sendo 147 pedestres (64,19%), e 83 vendedores ambulantes (52,86%). 

No total, foram feitas 20 perguntas aos pedestres, distribuidas da seguinte forma: 

• 09 (nove) sobre as caracteristicas socio-economicas; 
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® 02 (duas) sobre a realizacao de compras; e 

• 09 (nove) sobre a opiniao dos usuarios a respeito do deslocamento dos vendedores ambu-

lantes. 

O questionario aplicado aos vendedores ambulantes constituiu-se de 03 (tres) partes. A 

primeira parte compos-se de 08 (oito) perguntas a partir das quais foi possivel caracterizar 

socio-economicamente os vendedores ambulantes mediante respostas fornecidas a respeito de 

grau de escolaridade, idade media, sexo, renda, entre outras. A segunda parte procurou 

caracterizar os dados do trabalho e a terceira, a opiniao dos vendedores ambulantes sobre 

alguns aspectos do problema em questao. 

Alem dos questionarios com os pedestres e os vendedores ambulantes, foram feitas 

visitas e questionarios aos orgaos competentes: 

• Secretaria de Infra-estrutura e Servicos Urbanos; e 

• SIVEPA (Sindicato dos Vendedores Pracistas e Ambulantes). 

6.5 - Codificacao dos Dados Obtidos 

Apos a Coleta de Dados, foram analisados os dados relativos a pesquisa. As respostas 

foram apresentadas separadamente, para vendedores ambulantes e pedestres, segundo as 

caracteristicas socio-economicas e opiniao. 

6.5.1 - Informagoes Coletadas junto aos Vendedores Ambulantes 

As caracteristicas dos vendedores ambulantes serao aqui apresentadas segundo os 

aspectos socio-economicos e opiniao sobre o local de trabalho. 

• Estado Civil 
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A populacao de vendedores ambulantes, segundo amostra coletada, e constituida de 

42% do sexo masculino e 58% do sexo feminino. Ao total, 34% sao casados, 60% solteiros e 

06% possuem outro tipo de estado civil. 

U solteiro 

H casado 

• outros 

GRAFICO 6.1 - Estado civil dos vendedores ambulantes 

• Faixa Etaria 

Os vendedores ambulantes formam uma populacao relativamente jovem, como pode 

ser verificado a seguir, que apresenta um percentual de 47% com idade variavel entre 25 a 40 

anos. 
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GRAFICO 6.2 - Faixa etaria dos vendedores ambulantes 

• Nivel de Instrucao 

Uma importante caracteristica observada na pesquisa foi o nivel de instrucao dos 

vendedores ambulantes, conforme mostra o grafico a seguir: 
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13 s/ instrucao 

El 1 grau 

• 2 grau 

• alfabetizados 

M nivel superior 

GRAFICO 6.3 - Nivel de instrucao dos vendedores ambulantes 

De acordo com o grafico, 4% nao tern nenhum tipo de instrucao, 28% dos vendedores 

ambulantes sao alfabetizados, 47% chegaram a completar o 1° grau, 18% chegaram a 

completar o 2° grau e 3% tern nivel superior. 

• Renda 

Com relacao a faixa de renda, o resultado encontra-se no grafico a seguir. 
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GRAFICO 6.4 - Faixa de renda dos vendedores ambulantes 
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• Tempo de Atuacao 

0 desemprego e o principal motivo que os leva a adotar o sistema informal da 

economia como forma basica de subsistencia, seguindo uma tendencia observada no pais 

inteiro. Segundo os vendedores ambulantes entrevistados, o desemprego levou 64% deles a 

buscarem esse tipo de atividade. Um percentual de 23% entrou no setor informal porque 

assim preferem, enquanto que 11% restante alegaram motivos diversos. 

No Grafico 6.5, e mostrado o tempo que os vendedores ambulantes atuam nessa area: 

35-fc|| 

30-!? 

25-1 

20- & 

151 

10 

5-1 

0 

I 

I 
I 

H menos de 1 ano 

• 1 a 5 anos 

• 5 a 10 anos 

• mais de 10 anos 

GRAFICO 6.5 - Tempo de atuacao dos vendedores ambulantes no setor informal 

Opiniao Sobre a Escolha do Local de Trabalho 

De acordo com a pesquisa, 65% dos vendedores ambulantes apontam como criterio 

mais importante para a realizacao do seu trabalho e que o mesmo esteja localizado na area de 

circulacao de pedestres, seguido pela acessibilidade, com 22% dos resultados e, por fim, a 

seguranca, obtendo 13% das respostas. 
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M acessibilidade 

Hseguranca 

• area de circulacao de 

pedestres zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 6.6 - Criterio para a realizacao do trabalho dos vendedores ambulantes 

• Opiniao Sobre a Proposta da Prefeitura Municipal de Campina Grande 

Com respeito a proposta apresentada pela prefeitura para o deslocamento dos 

vendedores ambulantes 58 entrevistados a consideraram boa, ou seja, 70%. 

Quando questionados sobre os motivos que fazem com que a proposta seja 

considerada boa (por ter um local fixo, um local melhor) ou ruim, (porque preferem o local 

atual) os resultados foram os apresentados no Grafico 6.7. 

GRAFICO 6.7. - Opiniao dos vendedores ambulantes com relacao a proposta da 

prefeitura 
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De acordo com a entrevista, 61% dos vendedores ambulantes nao indicariam outro 

local para o deslocamento, mas 39%o faria; como Por exemplo, o Parque do Povo foi o local 

mais sugerido na entrevista. 

6.5.2 - Informacoes Coletadas Junto aos Pedestres 

A coleta de informacoes realizada com os pedestres permitiu caracteriza-los quanto a 

sua situacao socio-economica, a realizacao de compras, alem de suas opinioes com relacao ao 

deslocamento dos vendedores ambulantes e os locais sugeridos pela prefeitura. 

• Estado Civil 

Observou-se que 49% da populacao entrevistada e composta por mulheres e 51% sao 

do sexo masculino. Com relacao ao estado civil, o resultado pode ser observado no grafico 

seguinte: 

M solteiro 

Mcasado 

• outros 

GRAFICO 6.8. - Estado civil dos pedestres 
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• Faixa Etaria 

De acordo com a pesquisa realizada, 47% dos pedestres tern menos de 25 anos e 41% 

tern idade variando entre 25 a 40 anos, como mostra o grafico a seguir: 
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GRAFICO 6.9. - Faixa etaria dos pedestres 

• Nivel de Instrucao 

O nivel de instrucao varia; do total dos 147 entrevistados, 8% sao alfabetizados, 53% 

tern o 2 grau e 23% possuem nivel superior. 
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GRAFICO 6.10 - Nivel de instrucao dos pedestres 
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De acordo com o grafico abaixo, pode-se verificar que as atividades exercidas pelos 

pedestres sao variadas, como por exemplo, 38% sao comerciantes, 10% sao dona de casa e 

06% possuem atividades diversas. 

501 

13 comerciante 

M dona de casa 

• atividades diversas 

• estudante 

GRAFICO 6 .11 - Atividades exercidas pelos pedestres 

• Renda 

Por conseguinte, a remuneracao destes pedestres tambem e baixa. Cerca de 42% dos 

pedestres entrevistados recebem ate 02 salarios mensais (Grafico 6.12). A porcentagem e: 

- 5% ganha entre 06 a 07 salarios minimos; 

- 3% recebem mais de 07 salarios; e 

- 32% se recusaram a responder. 

Questionados a respeito da propriedade de veiculos, a maioria dos pedestres respondeu 

negativamente: 

- 110 pedestres (75%) nao possuem veiculo proprio; e 

- 37 pedestres (25%) tern veiculo proprio. 
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GRAFICO 6.12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Faixa de renda dos pedestres 

Frequencia das Compras 

El 1 salario 

• 1 a 2 salarios 

• 3 a 5 salarios 

• 6 a 7 salarios 

9 acima 7 salarios 

O grafico seguinte fornece uma ideia mais precisa da frequencia de realizacao de 

compras feitas pelos pedestres no comercio ambulante. Observa-se que dos pedestres 

entrevistados, 27% realizam compras nos vendedores ambulantes, e 43% realizam as vezes. 

Destes, o fazem trimensalmente (25%), 22% mensalmente, 20% semanalmente e a maioria as 

realizam anualmente (33%). 
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GRAFICO 6.13 - Numero de compras realizadas pelos pedestres 
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• Opiniao sobre a Proposta da PMCG 

De acordo com os pedestres, quanto a proposta da prefeitura, 25% indicaram outro 

local para o deslocamento e 75% nao apresentaram nenhuma sugestao. A maioria das 

indicacoes foi pelo Parque do Povo. 

Grande parte dos pedestres entrevistados sao favoraveis ao deslocamento dos 

ambulantes. De acordo com o Grafico 6.14, 79% dos pedestres querem o deslocamento, 

enquanto 07% nao desejam e 14% nao responderam a esta questao. 

80-. 

7 0 - | 

6 0 - | 
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GRAFICO 6.14 - Opiniao dos pedestres quanto ao deslocamento dos vendedores ambulantes 

• Opiniao sobre o Motivo de Compras nos Vendedores Ambulantes 

As razoes apontadas pelos pedestres para a realizacao de compras foram as mais 

variadas. Dentre estas, as mais alegadas pelos pedestres foram: a facilidade de compras, a 

opcao de precos baixos, variedade de produtos, alem da acessibilidade que a modalidade 

informal oferece. (Grafico 6.15). 
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GRAFICO 6.15 - Motivos apresentados pelos pedestres para a realizacao de compras nos 

vendedores ambulantes 

6.6 - Consideracoes Finais 

A coleta de dados realizada na cidade de Campina Grande com os vendedores 

ambulantes e pedestres possibilita a caracterizacao da realizacao de compras nos vendedores 

ambulantes, bem como do proprio servico informal. 

Os vendedores ambulantes formam uma populacao masculina e feminina, a maioria 

com idade variando entre 25 e 40 anos sendo a maioria (47 %) com nivel de instrucao de 1° 

grau. Possuem em geral uma renda baixa, e na maioria, nao possui veiculo proprio. 

O desemprego foi o fator que levou a maioria destas pessoas a se tornarem vendedores 

ambulantes e a adotarem como unica atividade exercida. 

A pesquisa indica uma preferencia pelo local a LOBRAS como melhor alternativa 

para o deslocamento dos vendedores ambulantes. 

A aplicacao dos questionarios permite coletar uma serie de dados a respeito de 

comportamento dos entrevistados, realizado pelo pesquisador em entrevista direta. 
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Sera feita no proximo capitulo uma analise dos resultados que foram obtidos durante a 

pesquisa com auxilio do metodo multicriterial ja citado, juntamente com o programa 

computacional Expert Choice 9. 
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7.1 - Introducao 

Neste capitulo, e apresentado o processamento e a analise dos dados coletados. 

A atual situacao nao vem satisfazendo os diversos grupos envolvidos. A necessidade 

iminente de solucionar o problema, o impasse, leva a crer que seria importante a utilizacao de 

uma tecnica de avaliacao multicriterial que permita levar em consideracao as relacoes entre os 

grupos envolvidos e seus criterios relevantes. 0 Processo de Analise HierarquicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (The 

Analytic Hierarchy Process - AHP), e um metodo multicriterial, e sera o modelo utilizado 

para analisar o sistema em questao. 

Salienta-se que o objetivo final desta aplicacao e identificar a melhor alternativa para o 

problema em questao. 

0 presente capitulo portanto, consta da aplicacao do AHP ao caso de Campina Grande 

e da analise dos resultados obtidos. 

7.2 - Aplicacao da Metodologia 

Sabe-se que sera utilizada uma metodologia de analise multicriterial para escolher qual 

a melhor alternativa de local para o deslocamento dos vendedores ambulantes. Esta 

metodologia e o Processo de Analise Hierarquica (The Analytic Hierarchy Process - AHP). 

Este item, portanto, se restringira a estruturacao do modelo a ser aplicado e a uma 

pequena sintese das demais etapas a serem seguidas. 

Inicialmente, define-se o objetivo global do modelo a ser estruturado, que e a escolha 

do melhor local para o deslocamento dos vendedores ambulantes. Apos definido o objetivo 
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global, estrutura-se a hierarquia de controle e os criterios de controle, os quais serao 

detalhados a seguir. 

7.2.1 - Hierarquia de Controle 

A Hierarquia de Controle do sistema em questao e composta, alem do objetivo global, 

de criterios de controle. 

Como criterios consideram-se os fatores politicos, sociais, economicos, culturais e 

ambientais. 

Atraves de estudos, pretende-se indicar um local apropriado para os vendedores 

ambulantes, onde os mesmos possam exercer suas atividades sem que prejudiquem os 

comerciantes, os pedestres e a eles proprios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C R I T E R I O S 

SOCIAL - Refere-se as possiveis consequencias ocasionadas em relacao a qualidade de vida 

e estrutura de uma sociedade, que podem ser temporaria ou permanentemente alteradas. 

ECONOMICO - Refere-se as consequencias ocasionadas pelo custo monetario, fator 

preponderante na discussao politica de determinada alternativa. 

POLITICO - E referente as consequencias ocasionadas pela selecao de uma determinada 

alternativa, em relacao as estrategias tomadas para a busca de um maior numero de votos na 

reeleicao e outros interesses politicos. 

C U L T U R A L - Refere-se as provaveis mudancas quanto aos costumes, tradi96es e habitos de 

uma sociedade em relacao a alternativa adotada. 
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A M B I E N T A LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Diz respeito a possibilidade de impactos ambientais, poluicao sonora ou do 

ar, causados pela adocao de uma alteracao proposta. 

ALTERNATIVAS 

Sao os locais sugeridos pela prefeitura municipal de Campina Grande para alocacao dos 

vendedores ambulantes. Na escolha da alternativa, os atores tern que considerar alguns 

atributos considerados relevantes na avaliacao desta alternativa, e estao relacionados a varios 

fatores que atinge a sensibilidade humana. Os locais encontram-se citados abaixo e as fotos 

das alternativas encontram-se no ANEXO III). 

• LOBRAS - edificacao utilizada anteriormente pela filial das Lojas Brasileiras (A). 

• ESTACIONAMENTO- espaco utilizado anteriormente pelo Estacionamento Gaspar (B). 

• PYRA'S BAR - edificacao utilizada anteriormente pelo Antigo Pyra's Bar (C). 

• POSTO DE SAUDE - edificacao utilizada pelo Posto de Saiide Francisco Pinto (D). 

• POSTO DE COMBUSTIVEL - edificacao utilizada pelo Posto Futurama (E). 

OBJETIVOS DOS ATORES 

PEDESTRES 

• CONFORTO - Representa o bem-estar do pedestre atraves da qualidade das ruas e 

calcadas por onde se deslocam; 

• MOBILIDADE - Representa a rapidez com que os pedestres realizam seus 

deslocamentos, acessando seus destinos na area central da cidade, como: lojas, escolas, 

servicos e lazer, sem softer interrupcoes; e 
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• SEGURANCAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Refere-se a preservacao da integridade fisica dos pedestres, de modo a 

assegurar o seu direito de se movimentar sem que sofra qualquer tipo de dano, seja de 

ordem material ou fisica. De acordo com SANTIAGO (1998), a seguranca e a condicao de 

harmonia que o pedestre pode usufruir no relacionamento dele com o ambiente, criado 

para que o seu deslocamento venha a ocorrer conforme o esperado, como ausencia de 

agressoes fisicas ou morais, acidentes e/ou roubos. 

VENDEDORES AMBULANTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *  

• ACESSO A C L I E N T E L A - E referente a facilidade que as pessoas encontram em 

acessar o local de comercializacao. Esta associado a distancia e ao tempo de acesso; 

© S E G U R \ N C A - Refere-se a existencia de locais seguros para a realizacao de suas 

atividades, sem que corram qualquer riscos de acidentes; e 

• LOCAIS MOVIMENTADOS - Sao os locais que apresentam grande movimentacao de 

pessoas, para proporcionar um maior niimero de vendas e consequentemente, aumentar as 

vendas dos vendedores. 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 

® FACILIDADE IMPLANTAC^AO - Diz respeito ao grau de facilidade para implementar 

alternativa de projeto, incluindo desapropriacoes, locacoes e preservacao do ambiente 

fisico e natural; 

• CUSTO - Diz respeito exclusivamente a viabilidade economica da referida alternativa de 

projeto; e 

• DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO - Refere-se ao desenvolvimento 

advindo da implantacao de novas medidas e projetos, na cidade. 
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COMERCIANTES 

© ACESSIBILIDADE AOS C L I E N T E SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Refere-se a facilidade com que os clientes 

acessam os estabelecimentos comerciais, sem a existencia de conflitos com veiculos ou 

vendedores ambulantes; 

• NUMERO DE C L I E N T E S - Refere-se ao movimento de pessoas nas lojas, que por sua 

vez, geram um maior numero de vendas, contribuindo para um aumento de renda dos 

comerciantes; e 

• DIMINUICAO DA CONCORRENCIA - Nesse sentido, tem-se presenciado muitos 

protestos entre os comerciantes para retirarem os vendedores ambulantes da frente de seus 

estabelecimentos comerciais, os quais sao seus concorrentes diretos. 

A Figura 7.1 mostra os componentes da estrutura hierarquica e seus respectivos 

elementos, da forma como serao utilizados. 
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r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 f f 

> Conforto > Acesso a Clientela > Facilidade de > Acesso Estabe-

> Mobilidade > Seguranca Implantacao lecimento 

> Seguranca > Locais Movimenta- > Custo Comercial 

dos > Desenv.Socio- > N°deClientes 

Economico > Concorrencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ERNATIVAS LOBRA.S ESTACIONA-

MENTO 

PYRA'S 

BAR 

POSTO 

COMBUS-

TIVEL 

POSTO 

SAUDE 

FIGURA 7.1 - Estrutura Hierarquica do Problema 
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7.2.2 - Julgamento, Priorizacao e Sintese das Prioridades 

Apos formulado o modelo, a proxima etapa a ser cumprida e o julgamento, realizado 

atraves de comparacoes por pares. Para tanto, utilizou-se a Escala Fundamental de SAATY 

(Quadro 5.1 /pag. 39). 

Os Julgamentos foram feitos separadamente para cada criterio (social, politico, 

economico, cultural e ambiental), para determinar sua importancia relativa com relacao ao 

objetivo geral do modelo. Os componentes e elementos sao comparados com os criterios. 

Assim determinam-se os pesos para todos os criterios, componentes e elementos. 

7.3 - Analise dos Resultados e Discussoes 

Os resultados da aplicacao do modelo apresentado no item anterior foram obtidos com 

o auxilio do Software Expert Choice 9. Com a utilizacao do referido programa e possivel 

estabelecer a importancia relativa de todos os elementos que compoem o modelo. 

De acordo com a Tabela 7.1, dentre os grupos considerados no problema, o grupo de 

pedestres obteve o maior peso de importancia relativa (0,539), o grupo dos vendedores 

ambulantes apresentaram um peso de (0,199), seguido pelo grupo de comerciantes com peso 

de (0,141) e, por ultimo, as autoridades administrativas com peso de (0,109). 

Estes valores apontam que o grupo de pedestres tern o maior peso de contribui9ao para 

o objetivo proposto. 

TABELA 7.1 - Prioridade dos Grupos Decisores 

p o s v e t o r d e 

Pedestres 0,539 

Vendedores Ambulantes . 0,199 

Comerci antes 0,141 

Autoridades 0.109 
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Analisando-se os criterios mostrados na Tabela 7.2, percebe-se que para os pedestres, 

o criterio seguranca apresentou o maior peso relativo (0,739), ao passo que, para os 

vendedores ambulantes, os locais movimentados teve maior peso (0,650). Para os comer-

ciantes o criterio acessibilidade foi o de maior valor (0,645). Ja para as autoridades admi-

nistrativas o criterio desenvolvimento social e economico com peso de (0,670), obteve a 

maior importancia relativa. 

TABELA 7.2 - Prioridade dos Criterios 

Criterios Vetor Prioridade 

reuesvres 
Conforto 0,183 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V A n70^î :::ii:^:i:î --::^:i::f;:: 
iViODlliuaue :: 

Seguranca 

v,U /O . 
0.739 

Vendedores Ambulantes 
Ambiente Seguro 0,220 

Acessibilidade 

Locais Movimentados 
0,650 

v_oiiierci<iiiies 

Numero de Chentes 0,228 

::::: /\vCSSlDUlUaUC:::::::::::::::::: 
Diminuicao da Concorrencia 

•:.V,yTJ:::::::;:::;:::::::::::::r.::::::::: 

0,127 

Autoridades Administrate as 
Desenvolvimento socio-economko 0,670 

Facilidade de Implanta9ao 

Gusto 
0,072 

Na analise do resultado do vetor de prioridade global, apresentado na Tabela 7.3, nota-

se que a alternativa A obteve o maior peso de importancia relativa (0,346), seguido da 

alternativa D com o peso de (0,266), a alternativa C com (0,208), a alternativa B com (0,120), 

e por ultimo a alternativa E com prioridade de (0,059). Portanto, de acordo com os resultados 

obtidos da aplica9ao do AHP, a melhor alternativa para o deslocamento dos vendedores 

ambulantes foi a alternativa A, ou seja, as Lojas Brasileiras (LOBRAS). 
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TABELA 7.3 - Vetor de Prioridade Global zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alteraativas A D C B E 

Vetor de Prioridade Global 0,346 0,266 0,208 0,120 0,059 

De um modo geral, os resultados obtidos da aplicacao do metodo AHP, apresentaram 

compatibilidade e coerencia com as necessidades da area. 

7.4 - Consideracoes Finais 

A sociedade moderna cada vez mais tern se tornado consciente de seus direitos 

enquanto cidadaos. 

A pesquisa realizada junto aos pedestres constatou a insatisfacao do mesmo atraves de 

reclamacoes no que se refere a acessibilidade, mobilidade e seguranca, causada pela presenca 

dos vendedores ambulantes nas calcadas. 

O resultado da aplicacao do modelo apontou como melhor solucao para o deslo-

camento dos vendedores ambulantes a LOBRAS. 

Salienta-se ainda que nao se pretende mostrar nesse estudo que a unica e melhor 

solucao para o problema seria a citada acima, mas sim estabelecer uma prioridade entre as 

diversas solucoes que possam ser adotadas a medio prazo. Nao e apenas a adocao de uma 

alternativa em particular que ira solucionar todos os problemas de mobilidade, deve-se tomar 

um conjunto de alternativas em diferentes tempos e graus de importancia. 

A seguir, no Capitulo VI I I , apresenta-se as conclusoes sobre este trabalho e 

recomendacoes para estudos fiituros. 
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8.1 - Conclusoes 

A cidade de Campina Grande enfrenta diversos problemas relacionados aos 

deslocamentos no centra comercial. Alem do conflito entre veiculos e pedestres, verifica-se 

um alto grau de desconforto provocado pela inversao dos vendedores ambulantes, que 

ocupam cada vez mais as calcadas, espaco dos pedestres, transferindo o fluxo dos mesmos 

para as ruas, aumentando o risco da ocorrencia de acidentes. 

Particularmente, o deslocamento de pedestres nessas areas esta acompanhado de falta 

de seguranca e mobilidade, pois tradicionalmente, nos estudos de planejamento, nao se tern 

dado a devida atencao as necessidades de circulacao de pedestres. 

De um modo geral, as cidades brasileiras apresentam graves problemas relacionados 

com transportes. Para solucionar e/ou melhorar o quadra atual e necessario conhecer todos os 

fatores ligados ao problema. 

Por outro lado, este trabalho abordou a possibilidade de utilizacao de metodos 

multicriteriais para solucionar problemas que envolvem fatores nao facilmente quantificaveis. 

Por isso, foi empregado o Metodo de Analise Hierarquica, desenvolvido pelo matematico 

Thomas Saaty, no inicio da decada de 70. 

Como foi discutido, este metodo multicriterial e um instrumento de importancia 

consideravel no auxilio as tomadas de decisoes de problemas complexos, principalmente no 

que se refere a racionalidade e logica que o mesmo proporciona aos decisores por ter a 

capacidade de agregar e tratar, simultaneamente, uma diversificada gama de elementos de 

relevancia do problema. 
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O AHP se apresenta como um metodo de notavel importancia para a resolucao de 

problemas gerais, principalmente pela sua capacidade de hierarquizar os problemas atraves de 

niveis, bem como pelo fato do mesmo proporcionar de uma priorizacao mais proxima dos 

anseios dos decisores. 

Atraves da analise feita no estudo de caso, fez-se uma aplicacao pratica com o .AHP, 

que dentro de seus principios indicou a melhor alternativa para o deslocamento dos 

vendedores ambulantes. 

Pelos resultados, pode-se verificar a importancia do grupo de pedestres sobre os 

demais. Dentre os criterios, para os pedestres, o de maior relevancia foi a seguranca, um 

resultado que condiz com as necessidades do grupo na area. Para o grupo de vendedores 

ambulantes, os locais movimentados foram o fator mais importante, pois implica em mais 

vendas para suas mercadorias. Com relacao aos comerciantes, a acessibilidade foi o fator de 

importancia maior. Para as autoridades administrativas, o desenvolvimento socio-economico 

obteve um maior destaque, constituindo-se como um fator importante nao apenas para as 

autoridades, mas tambem para toda comunidade. 

A alternativa escolhida, a LOBRAS - Lojas Brasileiras, de principio foi a que mais 

atendeu ao objetivo proposto. Portanto, de um modo geral, os dados obtidos da aplicacao do 

metodo AHP, apresentaram coerencia com a situacao em estudo. Desta forma, percebe-se que 

o AHP pode ter um uso abrangente e variado em problemas especificos e especialmente, em 

problemas mais complexos, na elaboracao e selecao de projetos. 

Foi apresentado tambem, um pouco do contexto da atividade informal ou comercio 

informal, destacando sua atual situacao no conjunto de atividades exercidas no pais, mais 

particularmente no Nordeste Brasileiro. Muitas vezes esses vendedores ambulantes tern que 
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trabalhar clandestinamente, pois na maioria dos casos eles nao tern autorizacao do governo 

para atuar nestaeconomia. 

8.2 - Recomendacoes para Pesquisas Futuras 

Por ser um trabalho bem especifico a situacao atual e seus problemas, tornou-se 

aconselhavel verificar outros fatores nao levantados para que seja encontrado uma solucao 

defmitiva que atenda aos anseios da maioria dos grupos envolvidos. 

O AFIP oferece a possibilidade de, a partir da estrutura hierarquica aqui apresentada, 

formular outros modelos para uma analise mais especifica sobre o tema em questao, mediante 

mudancas dos elementos nela envolvidos. 

Como sugestao para trabalhos futuros podem ser citados: 

• fazer um estudo mais amplo usando essa ferramenta como indicador e testar a aplicacao 

do AFIP para esse tipo de avaliacao; e 

• repetir o estudo, com uma investigacao mais profunda e detalhada a respeito dos impactos 

da implementacao da alternativa escolhida. 
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A N E X O S 



ANEXO I 

Relacao dos Questionarios da Coleta de Dados: 

Questionario Relativo aos Vendedores Ambulantes 

Questionario Relativo aos Pedestres 



P E S Q U I S A R E A L I Z A D A NO C E N T R O C O M E R C I A L D E C A M P I N A G R A N D E C O M O S V E N D E D O R E S 

A M B U L A N T E S 

Nome do pesquisador: Local da Pesquisa: 

Data: ^ Inicio: Final: 

D A D O S S O C I O - E C O N O M I C O S 

Nome: Bairro: 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Estado Civ i l : ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Outros 

Faixa Etaria: ( ) Menos de 25 anos ( ) De 25 a 40 anos 

( ) De 40 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

Nivel de Instrucao ( ) Sem instrucao ( ) Alfabetizado ( ) l
p

 Grau Completo 

( )2° Grau Completo ( ) Superior 

Ocupacao: 

Faixa Salarial: ( ) Ate 1 sal. ( ) 1 a 2 sal. ( ) 3 a 5 sal. ( ) 6 a 7 sal. ( ) acima de 7 salarios 

Possui veiculo proprio? ( ) sim ( ) nao 

D A D O S D O T R A B A L H O 

Quanto tempo arua nessa area como vendedor ambulante? 

( ) Menos de 01 ano ( ) De 01 a 05 anos ( ) De 05 a 10 anos ( ) Acima de 10 anos 

Esta satisfeito(a)? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Mais ou menos 

Por que? 

O P I N I A O D O V E N D E D O R A M B U L A N T E 

Qual o criterio mais importante para o seu trabalho? 

( ) Local de facil acesso aos clientes. 

( ) Seguranca - que nao apresente riscos de roubos. acidentes. etc. 

( ) Esteja localizado na area de circulacao de pedestres - area onde ha movimento de pessoas. 

Qual a sua opiniao a respeito da proposta da prefeitura para o deslocamento dos vendedores ambulantes? 

( ) B o a ( ) R u i m 

Por que? 

Voce indicaria outro local para instalacao dos vendedores ambulantes? 

( )Nao ( ) S i m 

Qual? 

O que voce acha que devcria ser feito para mclhorar as suas condicocs de trabalho? 

( ) Nada. ou seja. permanecer na situacao atual 

( ) O deslocamento dos vendedores ambulantes 

Atribua valores de 1 a 9 para o problema mais grave que os vendedores ambulantes enfrentam atualmcnte: 

( ) Credibilidade - facilidade de conseguir conta em bancos. crediarios. etc. 

( ) Discriminacao - nao reconhecimento da sociedade. 

( ) Falta de espaco - necessidade de um local mais amplo. 

( ) Boa localizacao - local em que haja circulacao de pedestres. 

Utilizando uma escala de 1 a 9, atribua o valor 9 a melhor alternativa e 1 a pior, podendo usar valores 

intermediarios, para as demais: 

Com relacao ao acesso aos clientes: 

( ) Lojas Brasileiras ( ) Antigo Pyra's Bar ( ) Estacionamento - Gaspar 

( ) Posto Futurama ( ) Posto de Saude Fco. Pinto 

Com relacao a seguranca: 

( ) Lojas Brasileiras ( ) Antigo Pyra's Bar ( ) Estacionamento - Gaspar 

( ) Posto Futurama ( ) Posto de Saude Fco. Pinto 

Com relacao a localizacao: 

( ) Lojas Brasileiras ( ) Antigo Pyra's Bar ( ) Estacionamento - Gaspar 

( ) Posto Futurama ( ) Posto de Saude Fco. Pinto 

Tabela - A Escala Fundamental de Saaty 

1 Mesma importancia 

3 Importancia moderada de um sobre o outro 

5 Importancia essencial ou grande 

7 Importancia muito grande 

9 Importancia extrema 

2. 4. 6. 8 Valores intermediarios 



P E S O U I S A R E A L l z A D A NO C E N T R G C O M E R C I A L D E C A M P I N A G R A N D E C O M O S V E N D E D O R E S 

A M B U L A N T E S 

Nome do pesquisador:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j^£«25t^b^l MhaXtx^ C^Mx^> Local da Pesquisa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~~£^Lc'*J-r^> ^ 7 ? - ^ € g 

Data: d6 IgH/Q& InicioT^ y^-^Mx Final: - ^ ^ J • 

D A D O S S O C I O - E C O N O M I C O S 

Nome: J ^ ^ a ? - ^ jC^zzjb***rJ&. • Bairro: ^Qox^.
 /

^Pn<^^U*o 

Sexo: ( ) Masculino Feminino 

Estado Civ i l : ( ) Solteiro C - ^ Casado ( ) Outros 

Faixa Etar ia : ( ) Menos de 25 anos (>) De 25 a 40 anos 

( ) De 40 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

Nivel de Instrucao: ( ) Sem instrucao ( ) Alfabetizado ( ) 1° Grau Completo 

( ^ 2 ° Grau Completo ( ) Superior 

Ocupacao: ^ c y v X u ^ c - u x . 

Faixa Salarial: ( ) Ate 1 sal. 1 a 2 sal. ( ) 3 a 5 saL ( ) 6 a 7 sal. ( ) acima de 7 salarios 

Possui veiculo proprio? ( ) sim (-^-)nao 

D A D O S D O T R A B A L H O 

Quanto tempo atua nessa area como camelo? 

(-^TMenos de 01 ano ( ) De 01 a 05 anos ( ) De 05 a 10 anos ( ) Acima de 10 anos 

Esta satisfeito(a)? 

( )-0 Sim ( ) Nao ( ) Mais ou menos 

Por que? ^t-^z^^. 7~^ts~tt?-£Lp 

O P I N L \ 0 D O V E N D E D O R A M B U L A N T E 

Qual o criterio mais importante para o seu trabalho? 

( \ ) Local de facil acesso aos clientes. 

( ) Seguranca - que nao apresente riscos de roubos. acidentes. etc. 

( ) Esteja localizado na area de circulacao de pedestres - area onde h i movimcnto de pessoas. 

Qua l a sua opiniao a respeito da proposta da prefeitura para o deslocamento dos camelos? 

(X) Boa ( ) Ruim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

torque? ^uMnx^ ^^*u>..^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Z ^ t A 

Voce indicaria outro local para instalacao dos camelos? 

(>0*Nao ( ) S i m 

Q u a l ? 

O que voce acha que deveria ser feito para melhorar as suas condicocs de trabalho? 

( ) Nada. ou seja. permanecer na situacao atual 

(j?) O deslocamento dos vendedores ambulantes 

Atribua valores de 1 a 9 para o problema mais grave que os camelos enfrcntam atualmente: 

) Credibilidade - facilidade de conseguir conta em bancos. crediarios. etc. 

(Q ) Discriminacao - nao reconhecimento da sociedade. 

(
c

'f) Falta de espaco - necessidade de um local mais amplo. 

( ° \ ) Boa localizacao - local cm que haja circulacao de pedestres. 

Utilizando uma escala de 1 a 9, atribua o valor 9 a melhor alternativa e 1 a pior, podendo usar valores 

intermediarios, para as demais: 

Com relacao ao acesso aos clientes: 

( \ ) Lojas Brasileiras ( J j Antigo Pyra's Bar ( 1 ) Estacionamento - Gaspar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( 5) Cine Capitolio ( 5) Posto Futurama ( i ) Antigo Sao Braz Posto de Saude Fco. Pinto 

Com relacao a seguranca: 

<ff) Lojas Brasileiras ( i ) Antigo Pyra's Bar ( 1 ) Estacionamento - Gaspar 

Cine Capitolio Posto Futurama ( X ) Antigo Sao Braz ( 5) Posto de Saude Fco. Pinto 

Com relacao a localizacao: 

( ° \ ) Lojas Brasileiras Antigo Pyra's Bar ( i ) Estacionamento - Gaspar 

Cine Capitolio ( J ) Posto Futurama (j ) Antigo Sao Braz ( J ) Posto de Saude Fco. Pinto 

Tabela - A Escala Fundamental de Saatv 

1 Mesma importancia 

3 Importancia moderada de um sobre 0 outro 

5 Importancia essencial ou grande 

7 Importancia muito grande 

9 Importancia extrema 

2. 4. 6. 8 Valores intermediarios 



P E S Q U I S A R E A L I Z A D A NO C E N T R O C O M E R C I A L D E C A M P I N A G R A N D E C O M OS P E D E S T R E S 

D A D O S D O L O C A L D A P E S Q U I S A 

Nome do pesquisador: Local de Pesquisa: 

Data: / / Inicio: Final: 

D A D O S S O C I O - E C O N O M I C O S 

Nome: 

Bairro: 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Estado C h i l : ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Outros 

Faixa Etaria: ( ) Menos de 25 anos ( ) De 25 a 40 anos 

( ) De 40 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

Nivel de Instrucao: ( ) Sem instrucao ( ) Alfabetizado ( )1° Grau Completo 

( )2° Grau Completo ( ) Superior 

Ocupacao: 

Faixa Salarial: ( ) Ate 1 sal. ( ) 1 a 2 sal. ( ) 3 a 5 sal. ( ) 6 a 7 sal. ( ) acima de 7 salarios 

Possui veiculo proprio? ( ) sim ( ) Nao 

D A D O S D E R E A L I Z A C A O D E C O M P R A S 

Costuma rcalizar compras nos vendedores ambulantes? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) As vezes 

Se faz compras nos vendedores ambulantes, qual a frequencia que o faz? 

( ) semanalmente ( ) mensalmente ( ) trimestralmente ( ) anualmente 

O P I N I A O D O U S U A R I O 

Na sua opiniao, a localizacao atual dos vendedores ambulantes e adequada ? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Mais ou menos 

Por que? 

Qual a sua opiniao a respeito da proposta da prefeitura para o deslocamento dos vendedores ambulantes? 

( ) Boa ( ) Ruim 

Por que? 

Voce indicaria outro local para instalacao dos vendedores ambulantes? 

( )Nao ( ) S i m 

Qual? 

Utilizando uma escala de 1 a 9, atribua o valor 9 a melhor alternativa e 1 a pior, no que voce considera mais 

importante para os vendedores ambulantes atraircm o clicnte: 

( ) Acessibilidade - locais de facil acesso ( ) Variedade de produtos 

( ) Precos baixos - menor preco que nas lojas ( ) Facilidade de compra - a exposicao direta dos produtos 

Utilizando uma escala de 1 a 9, atribua o valor 9 a melhor alternativa e 1 a pior, podendo usar valores 

intermediarios, para as demais: 

Com relacao ao conforto: 

( ) Lojas Brasileiras ( ) Antigo Pyra's Bar ( ) Estacionamento - Gaspar 

( ) Posto Futurama ( ) Posto de Saude Fco. Pinto 

Com relacao a seguranca: 

( ) Lojas Brasileiras ( ) Antigo Pyra's Bar ( ) Estacionamento - Gaspar 

( ) Posto Futurama ( ) Posto de Saude Fco. Pinto 

Com relacao a mobilidade: 

( ) Lojas Brasileiras ( ) Antigo Pyra's Bar ( ) Estacionamento - Gaspar 

( ) Posto Futurama ( ) Posto de Saude Fco. Pinto 

Tabela - A Escala Fundamental de Saaty 

1 Mesma importancia 

3 Importancia moderada de um sobre o outro 

5 Importancia essencial ou grande 

7 Importancia muito grande 

9 Importancia extrema 

2, 4. 6. 8 Valores intermediarios 



P E S Q U I S A R E A L I Z A D A NO C E N T R O C O M E R C I A L D E C A M P I N A G R A N D E C O M OS P E D E S T R E S 

D A D O S D O L O C A L D A . P E S Q U I S A , 

Nome do pesquisador: ( ' - V C c - X J c ^ L c Local de Pesquisa: SfrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Trv.fiiV. LdoJcV 
DatazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:..^.S'7...C..^./...C.L'.... Inicio: V ' C C Final: Q : H C 

D A D O S S O C I O - E C O N O M I C O S . _ 

Nome: M i V j . o , firtn&d'A. r . b U m c i n C - i S 

Bairro:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *J\c TX; 

Sexo: ( ) Masculino (* ) Feminino 

Estado Civ i l : ( ) Solteiro ( y ) Casado ( ) Outros 

Faixa Etaria: ( ) Menos de 25 anos ( / ) De 25 a 40 anos 

( ) De 40 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

Nivel de Instrucao: ( ) Sem instrucao ( ) Alfabetizado ( )1° Grau Completo 

('"•)2° Grau Completo ( ) Superior 

Ocupacao: AWiJOLVAXL 

Faixa Salarial: ( ) Ate 1 sal. ( ) 1 a 2 sal. ( ) 3 a 5 sal. ( ) 6 a 7 sal. ( ) acima de 7 salarios 

Possui veiculo proprio? ( ) sim ( x ) Nao 

D A D O S D E R E A L I Z A C A O D E C O M P R A S 

Costuma realizar compras nos camelos? 

( ) Sim ( ) Nao (y ) As vezes 

Se faz compras nos camelos, qual a frequencia que o faz? 

( ) semanalmente ( ) mensalmente ( ) trimestralmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (x) anualmente 

O P I N I A O D O U S U A R I O 

Na sua opiniao, a localizacao atual dos camelos e adequada ? 

( ) Sim ( 'y)Nao ( ) Mais ou menos . i / i 

Por que? j f c l c x i r ^ ' t a i h a n .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4ro Vi/Mfc c*V> r<qij{-~^,\ 

Qual a sua opiniao a respeito da proposta da prefeitura para o deslocamento dos camelos? 

( x ) Boa ( ) Ruim • . 

Por que? Xc < Uu^l w&iA Q f&iOlM 0 ^MjfO  g*B U ^ ^ f f j j 

Voce indie aria outro local para instalacao dos camelos? 

(x- )Nao ( ) S i m 

Qual? 

Utilizando uma escala de 1 a 9, atribua o valor 9 a melhor alternativa e 1 a pior, no que voce considera mais 

importante para os camelos atrairem o cliente: 

( £ ) Acessibilidade - locais de facil acesso ("f) Variedade de produtos 

( o,) Pregos baixos - menor preco que nas lojas ( r ) Facilidade de compra - a exposicao direta dos produtos 

Utilizando uma escala de 1 a 9, atribua o valor 9 a melhor alternativa e 1 a pior, podendo usar valores 

intermediarios, para as demais: 

Com relacao ao conforto: 

(") Lojas Brasileiras ( i) Antigo Pyra's Bar (-i) Estacionamento - Gaspar 

( \ ) Cine Capitolio ( 'J Posto Futurama ( '-) Antigo Sao Braz ( ? ) Posto de Saude Fco. Pinto 

Com relacao a seguranca: 

(^) Lojas Brasileiras (-1) Antigo Pyra's Bar ( i) Estacionamento - Gaspar 

( i ) Cine Capitolio ( i ) Posto Futurama ( i ) Antigo Sao Braz ( 5 ) Posto de Saude Fco. Pinto 

Com relacao a mobilidade: 

('!) Lojas Brasileiras ( i ) Antigo Pyra's Bar (i.) Estacionamento - Gaspar 

( 0 Cine Capitolio (1) Posto Futurama ( i ) Antigo Sao Braz (5) Posto de Saude Fco. Pinto 

Tabela - A Escala Fundamental de Saatv 

1 Mesma importancia 

3 ' Importancia moderada de um sobre o outro 

5 Importancia essencial ou grande 

7 Importancia muito grande 

9 Importancia extrema 

2. 4. 6. 8 Valores intermediarios 



ANEXO I I 

Mapa da cidade de Campina Grande - PB, que contem a area de estudo, ou seja, 

as mas onde foi realizada a Coleta de Dados e a localizacao dos vendedores 

ambulantes 





ANEXO I I I 

Fotografias Relacionadas aos Pontos de Estudos dos Vendedores Ambulantes da 

Cidade de Campina Grande - PB 
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