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INTERIORIZACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS: UMA
EXPANSAO NECESSARIA

INTRODUCAO

Desafios das Universidades Contemporaneas

O processo de globaliza^ao e as universidades

O processo de globalizagao, atraves de grandes revolufdes e novas dinamicas sociais, culturais, 
economicas, tecnologicas e politicas, vem impondo a chamada integra9ao (assimetrica) dos 
mercados mundiais, novos modelos produtivos, homogeneiza9ao cultural e redefini9ao 
geopolitica. Sao questoes que representam grandes desafios para as lideran9as em todos os 
niveis, diante do quadro de incertezas e de aprofundamento das desigualdades entre e intra-- 
na9oes, da ressurgencia de identidades politicas, etnicas, religiosas, entre outras, nem sempre 
pacificas, sobretudo quando as organiza9oes supranacionais se enfraquecem e perdem a eficacia.

Tal cenario nao e alheio a universidade contemporanea, mas ao mesmo tempo uma institui9ao 
milenar, critica, reflexiva, produtora de conhecimentos e formadora de competencias. Ao 
contrario, reflete-se nas suas incertezas intemas e extemas, as quais a conduzem ao repensar do 
seu novo papel diante dos seus novos desafios. Trata-se de temas que vem animando os debates 
recentes, sobretudo nas universidades dos paises centrais, prestigiosas e opulentas em rela9ao 
aquelas dos paises perifericos.

O triplo desafio das universidades periftricas

Particularmente, tais fatos representam um triplo desafio &s universidades do mundo periferico e 
subdesenvolvido: o primeiro, acompanhar este dinamismo, decidindo sobre as incertezas, 
formando quadros criticos e competentes e, produzindo respostas cientificas relevantes e 
inovadoras; o segundo, desenvolver sua missao num cenario desfavoravel de escassez de 
recursos humanos e materiais, de capacidade limitada de investimento publico, de falta de 
autonomia, de excesso de burocracia e centraliza9ao e, especialmente, de profunda exclusao 
social, devendo permanecer publica e gratuita nestas conduces. O terceiro desafio, e ampliar o 
seu compromisso social ao relacionar a sua missao de forma9ao profissional e de produ9ao de 
conhecimentos, a prospec9ao e a critica, mas, sobretudo, a capacidade de induzir transforma9oes 
positivas no seu contexto.

Sao desafios que levarao estas universidades a proceder a revisao de sua pratica de reproduzir 
modelos, reduzindo-as a enclaves do saber de pequena escala, divorciados do contexto marginal 
e carente, mas de caracteristicas proprias que Ihes rodeia. Ora, o seu compromisso enquanto 
locus da reflexao, da critica e da prospec9ao cientificas, nao deverii representar impedimento 
para a sua efetiva inser9ao social, Isto significa dizer que a sua aten9ao a globalidade nao 
invalida a considera9ao das singularidades, valores e identidades, regionais e locais. Ao 
contrario, devera oportunizar a maxima do pensar globalmente e agir localmente e 

' conseqiientemente.

E certo que os novos paradigmas impostos pelas incertezas, rupturas e dinamicas supracitadas, 
tanto quanto o ambiente de fortes limita9oes economicas, sociais e politicas, vem exigir novos
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padroes institucionais e, particularmente, educacionais, em seus varies niveis, desde a pre-escola, 
ate o pos-doutorado. No piano universitario, parecem exigir novos procedimentos, entre os quais:
• Recomposi9ao do pensamento e da pratica participativa, viva, tanto no piano interne quanto 

extemo, permitindo a construgao coletiva e democr&tica de seu novo papel e o fortalecimento 
da institui9ao junto a sociedade, enquanto importante agente de seu desenvolvimento.

• Projeto academico-administrativo inovador, flexlvel e apropriado que permita acompanhar a 
fronteira do conhecimento, considerar a pluralidade dos saberes e a inter (trans?) 
disciplinaridade, mas tambem e, sobretudo, a inclusao social atraves da forma9ao cidada e de 
competencia e das respostas curriculares e gestionarias referentes aos novos desafios e 
exigencias quanto a qualidade, inova9ao, conhecimento compartilhado e 39^0 em escala real.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL E SEU CONTEXTO

A UFAL: um Desafio Particular

Alagoas, seus contrastes e contradi^oes:

A UFAL, enquanto institu^ao federal, encontra-se diante de um desafio particular: exercer 
plenamente a sua importancia estadual - tomar-se efetivamente “de Alagoas” - e definir sua 
missao social, exprimindo-se enquanto importante agente de desenvolvimento, em seu contexto 
periferico, de grandes limitapoes e precariedades, de grandes contrastes e contradifoes. Este 
desafio e evidenciado por indicadores sociais e economicos desfavoraveis que fazem de Alagoas 
o Estado com menor desenvolvimento social (IBGE, Censo 2000;'PNAD, 2002; INEP/MEC, 
1997-2002). Alguns destes indicadores sao apresentados a seguir:

Indice de Desenvolvimento Humane - IDH: 24a. posipao no Brasil;
Renda per capita: US$ 1.482 (IBGE-PNAD, 2002);
Miserabilidade: 47% da populapao sobrevivem com renda abaixo de R$ 88,00 por 
pessoa. (O Jomal, 28/05/2004- dados da FGV, Mapa do Fim da Fome em Alagoas, 
2003);
Mortalidade infantil: 45,9 mortes para cada 1000 nascidos vivos (SEE/AL, 2004). 
Trabalho infantil nao remLnerado: 71,9% do total de crian9as em trabalho, de 5 a 17 
anos; (IBGE-PNAD, 2001);
Analfabetismo: 47% (IBGE, 2000);
Analfabetismo funcional: 50% (IBGE, 2000);
Insuficiente formapao/qualificagao docente da rede publica municipal e estadual: atinge 
cerca de 20.000 professores (Conselho Estadual de Educagao/Gazeta de Alagoas, 
22/02/2004).
Exclusao digital: mais de 97% da populagao - cerca de 2,7 milhoes de pessoas (Gazeta de 
Alagoas 29/03/2004 - FGV, abril de 2003).

Entretanto, no que pese o contexto supracitado, trata-se de um dos menores Estados brasileiros - 
com 27.818,5 Km2 e 2.822.621 habitantes (IBGE, 2000) - fato que poderia beneficia-lo, ao 
menos teoricamente, por sua menor escala fisica de problemas. Alem disso, apresenta grandes 
potencialidades naturais (patrimdnio ambiental), sociais (diversidade, patrimonio cultural) e 
economicas (recursos naturais, agroindustrias, razo&vel infra-estrutura fisica). Mas sao 
potencialidades que se tern anulado face aos indicadores sociais e economicos deprimidos, 
revelando um quadro persistente de exclusao social, economica e politica, marcado, 
especialmente, pela ignorancia e pela baixa formagao e qualificagao dos seus habitantes, o que 
reforga a falta de oportunidades para a maioria.

A UFAL e sua importancia estadual

Apesar da predominante concentragao de suas atividades em Maceio, tal importancia pode ser 
claramente percebida em termos; quantitativos e qualitativos. De fato, trata-se de uma das 
maiores instituigoes federais que atuam em Alagoas. Apesar da sua reclamada carencia cronica 
de recursos, movimenta anualmente cerca de R$ 210 milhoes provenientes de fonte federal, 
sendo R$ 10 milhoes em orgamento de custeio e capital e R$ 200 milhoes em pagamento de 
pessoal, envolvendo 2.370 servidores, entre docentes e tecnicos administrativos. Sao recursos de 
origem externa que se' refletem na economia local, especialmente municipal, fortemente 
dominada pelo setor terciario.
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Do ponto de vista qualitative, trata-se da unica universidade e da maior e mais qualificada 
institute de ensino superior, publica e gratuita, que atua no Estado de Alagoas, exercendo, ha 
mais de 40 anos, atividades de ensino, pesquisa e extensao decorrentes da boa forma^ao de seu 
pessoal, cujo quadro docente, por exemplo, e formado por cerca de 75% de mestres e doutores.
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JUSTIFICATIVA DA EXPANSAO DA UFAL: PRIORIDADE A FORTE DEMANDA DO 
INTERIOR

A UFAL, apesar de ser a unica universidade e constituir-se na mais importante e mais 
qualificada instituifao de ensino superior em atua9ao no Estado de Alagoas, exercendo forte 
influencia estadual e regional, ainda se encontra espacialmente restrita aos Centres e Unidades 
Academicas situados nos municipios de Maceio, Rio Largo e Vi90sa. Tal concentra9ao espacial 
tern significado a restri9ao, por urn lado, de seu papel enquanto um dos mais importantes 
instrumentos de desenvolvimento local e estadual; e por outro, a restr^ao do acesso ao ensino 
superior, de uma parcela significativa de estudantes pobres e interioranos.

Objetivos da Interioriza^o

O objetivo geral

O maior proposito da gestSo da Reitora Ana Dayse Rezende Dorea, ao assumir os destines da 
UFAL em dezembro de 2003, e o seu fortalecimento enquanto institui9ao publica, gratuita e 
inovadora, diante do quadro de mudan9as relacionado is novas dinamicas globais e aos avan90S 
cientificos, mas considerando, ao mesmo tempo, o seu compromisso com a sociedade que Ihe da 
suporte e contexto. Assim, elege como prioridades maximas, a melhoria da qualidade atraves do 
aperfei9oamento das suas atividades-fim, e a inser9ao social da institui9ao atraves da sua 
expansao para o interior do Estado de Alagoas.

Neste sentido, a prioridade particular de seu processo de expansao para o interior, tern como
objetivo geral:

• Atender a forte demanda al caracterizada - representada por elevado numero de estudantes 
egressos do ensino medio, pobres e com baixa ou mesmo nula capacidade de deslocamento 
ou transferencia para Maceio -, ao tempo em que reafirma o papel da UFAL enquanto 
importante instrumento de desenvolvimento estadual e regional.

Os objetivos especificos:
Os desdobramentos deste Objetivo Geral constituem os objetivos especificos da expansao 
institucional para o interior, visando:

• Relacionar a sua capacidade de forma9ao profissional e cidada, da sua produ9&o cientifica, 
tecnologica e artistica ao desenvolvimento local (municipal) e regional, potencializando e 
socializando recursos de saber, materials e financeiros e induzindo novas demandas locais.

• Articular-se com institutes que trabalham no interior e com suas problematicas - setor 
produtivo, poder publico, organiza9oes nao govemamentais, demais institutes de ensino 
superior publicas explorando as suas complementaridades atraves da valoriza9ao dos 
saberes (ainda fragmentados) cientifico, t^cnico, cultural e popular.

• Considerar e atuar sobre as particularidades, valores e problematicas locals, ao compreender 
que no espa90 local, micro, se expressa toda uma cultura macro e sua complexidade.

• Possibilitar o estabelecimento de retoes da comunidade academica com a sociedade em 
geral, atraves de a9oes de extensao, de est&gios e temas curriculares, assim como da 
presta9ao de servts especificos que contribuam, sem substituir o papel do poder publico, 
com a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.

• Ampliar o acesso a educa9&o superior de setores tradicionalmente marginalizados da 
poputao, especialmente rurais, formando quadros apropriados as demandas locais e 
contribuindo para a sua fixa9ao no interior.
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Vari£veis Indissoci4veis a Considerar:

O prbcesso de interioriza?ao da UFAL dever^ considerar as seguintes variaveis indissociaveis: as 
sub-regioes naturals estaduais e as suas conseqiientes voca9oes economicas; a demanda potencial 
regionalizada por educagao superior em Alagoas.

a) As sub-regioes naturals estaduais - Mata/Litoral, Agreste e Sertao suporte das suas 
voca^oes economicas:

A observagSo das sub-regioes da Mata/Litoral, Agreste e Sertao, sob o ponto de vista de suas 
caracteristicas naturals, de suas problematicas sociais e de suas voca95es economicas especificas, 
constitui um dos criterios fundamentais para defini-las como suportes dos focos de interioriza9ao 
e para auxiliar a decisao referente a oferta das atividades de ensino, pesquisa e extensao da 
UFAL, sem perder de vista a sua missao de format cidadaos. Estas sub-regioes estao 
evidenciadas no mapa 1 apresentado a seguir:

MAPA 1- AS SUB-REGldES NATURAIS DE ALAGOAS - VEGETACAO

Fonte: Sarmento (1986), Brasil (1983), Alagoas (1985) adaptado por Calheiros (1994).■ Sertao Agreste Mata / Litoral

As voca9oes economicas tradicionais predominantes sao associadas: a cana-de-a9ucar e pesca 
artesanal na sub-regiao da Mata/Litoral (Floresta); fumo, policultura alimentar e de materias 
primas no Agreste (Transi9ao); pecuaria extensiva no Sertao (Caatinga).

Entretanto, tambem e importante considerar o incentivo is atividades recentes, constante do 
Programa de Mobiliza9ao para o Desenvolvimento dos Arranjos e Territorios Produtivos Locais 
do Estado de Alagoas - PAPL/AL, desenvolvido pelo Govemo do Estado em parceria com o 
SEBRAE/AL, o qual abrange todas as sub-regioes de Alagoas, envolvendo 60% dos seus 
municipios (PAPL, 2004). Este programa relacionou os principals Arranjos Produtivos Locais 
(APLs), defmindo para 2004/2005 os seguintes:
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UADRO 7- ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAISDEFINIDOS - PERlODO 2004/2005
Sub-regiSo

Agreste
Agreste
Agreste
Agreste______

Mata
Litoral Norte 

Lagoas 
Litoral Sul

Delta do S&o Francisco

Setor,* APL 1
Agronegdcio

Industria
Mandioca

i

Movelaria
Pinha
Milho

1
2

Agronegdcio
Agroneg6cio_
"Agronegdcio

Servifo
Service
Servifo

Agroncgdcio

3
4

Floricultura tropical
Turismo
Turismo
■Turismo

Piscicultura

5
6
7
8
9

Sertao
Sert§o
Sert2o

Laticinios
Apicultura

Ovinocaprinocultura
Piscicultura

Industria 10
Agronegdcio
Agronegdcio
Agronegdcio

Servifo
Servico

11
12

Xingd 13
Maceid Tec. da InformafSo

Cultura em Jaragud
14

Maceid 15
Fonte: PAPL, 2004

iO quadro 7 indica para a Mata e Litoral, os setores de atividades relacionados aos services e ao 
agronegdcio; para o Agreste, os setores relacionados ao agronegdcio e k industria; para o Sertao, 
os setores relacionados k industria e ao agronegdcio. Predomina, portanto, o setor de 
agronegdcio, confirmando a vocaipSo agrdria do interior e sua demanda de forma^ao especifica.

I
A expressao natural sub-regional e as suas voca?6es econdmicas tradicionais e modemas 
traduzem-se em demandas concretas por cursos universitdrios - por parte do alunado do ensino 
mddio, do empresariado, do poder publico e da sociedade em geral -, para viabilizar as 
potencialidades dos recursos locals atravds da produce, da reproduce social e dos servifos 
publicos e privados que Ihe dao suporte.

b) A demanda regionalizada e potencial por educa^So superior em Alagoas:

Alunos matriculados no ensino mddio
)

A demanda potencial € representada pelos alunos matriculados no ensino mddio,'correspondente 
ao 2° grau regular e ao supletivo total, apresentada no quadro abaixo, segundo dados das 
Coordenadorias Regionais de Ensino da Secretaria de Estado da Educa?ao de Alagoas:

QUADRO 8 - ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO M&DIO (2 GRAU REGULAR E CURSO 
NORMAL + EJA, SUPLETIVO TOTAL) POR CREs - SEDES E MUNICiPIOS ABRANGENTES

1* COORD. Matrfculas 2* COORD. 
68.753________ :______

Matrfculas 3* COORD. 
19.514______________

Matrfculas
18.017

1. Macei6
2. Marechal Deodoro
3. Barra de Santo Antdnio
4. Paripueira

1. S. Miguel dos Campos
Anadia
B de S Miguel
Boca da Mata
Campo Alegre
Coruripe
Jequid da Praia
Junqueiro
Roteiro
Teotonio Vilcla

1. Palmeira dos Indios
2. Bel6m [
3. Cacimbinhas J
4. Estrela de Alagoas

2.
3.
4.

5. Igaci 1.
6. Major Izidoro 1
7. Maribondo •

5.
6.
7.
8. 8. Minador do Negriio

9. Quebrangulo 
10 TanqueD'arca

9.
10.
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Matrfculas 5* COORD.
9.520

[4* COORD. Matrfculas 6'COORD.
27.883.

Matrfculas
10J61

1. Vifosa
2. Atalaia
3. Cajueiro
4. Capela
5. Ch5 Prcta
6. MarVermelho
7. Paulo Jacinto 
8 Pindoba

1. Arapiraca
2. Coitd do N6ia
3. Craibas
4. Feira Grande
5. Girau do Ponciano
6. Lagoa da Canoa
7. Limoeiro de Anadia
8. S3o SebastiSo
9. Taquarana
10. Traipu

1. Santana do Ipanema
2. Cameiros
3. Dois Riachos
4. Maravilha
5. Olho D'Agua das Flores
6. Olivcnfa
7. Ouro Branco
8. P090 das Trincbeiras 

9 Senador Rui Palmeira

7" COORD. Matrfculas 8a COORD. 
10.804______________

Matrfculas 9* COORD. 
8.057______________

Matrfculas
11.920

Uniao dos Palmares
2. Branquinha
3. Colfinia de Leopoldina
4. Ibatcguara
5. Murici
6. Santana do Mundau
7. SSo Jos6 da Lage

1. 1. PSodeAfOcar
2. Batalha
3. Belo Monte
4. Jacard dos Homens
5. Jaramataia
6. Montcirdpolis
7. Palestina
8. S Josd da Tapera

1. Penedo
2. Campo Grande
3. Feliz Deserto
4. Igreja Nova
5. Olho D'agua Grande
6. P Real do Coldgio
7. Pia^abu^u
8. S2o Biis

Matrfculas 12‘COORD. 
10.435______________

10* COORD. Matrfculas ll* COORD. 
10.856______________

Matrfculas 
12.505___

1. Porto Calvo
2. Campestre
3. Jacmpe
4. Japaratinga
5. Jundid
6. Maragogi
7. Matriz de Camaragibe
8. Passo.de Camaragibe
9. Porto de Pedras
10. SLdeQuitunde
11. S M dos Milagrcs
Fontes: ESTADO DE ALAGOAS - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, 2004; INEP- Censo Escolar 2003

1. Piranhas
2. Agua Branca
3. Canapi
4. Delmiro Gouveia
5. Inhapi
6. Mata Grande
7. Olho D'agua do Casado
8. Pariconha

1. Rio Largo
2. Coqueiro Seco
3. Flexeiras
4. Joaquim Gomes
5. Messias
6. Novo Lino
7. Pilar
8. Santa Luzia do Norte
9. Satuba

O quadro 8 acima apresentado permite obter-se os seguintes numeros:

• Total das matriculas estaduais (12 CREs e 102 municipios)
• Matriculas em Maceid: (1‘ CRE, sediada em Maceid)
• Matriculas nos municipios do interior: (11 CREs)

218.625
68.753

149.872

100%
31,5%
68,5%

Verifica-se, ent5o, que a demanda potencial por ensino superior, apenas dos alunos matriculados 
no segundo grau nos municipios interioranos (11 CREs), representa 68,5%'da demanda estadual 
e, 2,17 vezes a demanda de Maceid (01 CRE), onde ainda se concentra a UFAL. O quadro acima 
tambdm permite a constru9ao do Mapa 2, apresentado a seguir, espacializando a supracitada 
demanda:
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MAPA 2 - DIVISAO MUNICIPAL, COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCA^AO E 
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO - ALAGOAS, EM 2003 (SEGUNDO 
DADOS DA SEE-AL E DO INEP-CENSO ESCOLAR 2003)._____________ i_________

Os dados referidos tamb£m permitem observar que, apartando-se a 1° CRE, correspondente a 
Maceid, a 5° CRE - com sede em Arapiraca e contanto com 27.883 alunos apresenta o 
segundo maior numero de matriculas no ensino mddio. E seguida pela 2° CRE - sede em Sao 
Miguel dos Campos, com 19.514 alunos - e pela 3a. CRE - sede Palmeira dos Indies, com 
18.017 alunos. As demais CREs aproximam-se ou ultrapassam pouco mais de 10.000 alunos 
cada uma.

Carencia de forma^ao universitAria de professores da rede ptiblica estadual e municipal:

Segundo estimativa do Conselho Estadual de Educa?ao, esta carencia situa-se em cerca de 
20.000 professores mal ou inadequadamente formados (CEE - Gazeta de Alagoas, 22/02/2004). 
Precisamente, a Secretaria de Estado da Educa$5o de Alagoas estima demanda imediata de 2.137 
licenciaturas plenas em Biologia, Fisica, Quimica, Matem&tica e outras, para professores que 
atuam no ensino mddio de sua rede (SEE/AL, entrevista, 2004). j

As demandas do poder executivo;

Sao demandas expressas pela via institucional - Prefeituras, Secretarias Municipals, demais 
6rgaos federais, estaduais e municipais de atua^So local. Sua considerate 6 fundamental, tanto 
pela possibilidade de aperfeipoaf o desempenho das instituifSes publicas, quanto pela 
possibilidade de assegurar o cariter participativo do processo de interiorizafao devido ao 
conhecimento e express5o das particularidades locals. Mas tamb^m pela capacidade de se 
concretizar apoios e parcerias indispens£veis, tais como infra-estrutura fisica, equipamentos, 
manuten9ao e pessoal de apoio.
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As demandas da iniciativa privada e da sociedade em geral:

Trata-se de demandas expressas pelo empresariado do comercio, dos serv^os e das industrias, 
assim como da sociedade em geral, esta ultima enquanto produtora e consumidora de produtos e 
serv^os.

A considerate das duas variaveis ja referidas - sub-regioes naturais estaduais e suas voca9oes 
economicas e, a identifica9ao das demandas por educa9ao superior implicam numa tentativa de 
espaciaiiza9§o das atividades interiorizadas da UFAL, adequada &s caracteristicas do Estado de 
Alagoas.

Os Campi Interioranos Potenciais, e seus P61os:

Critfrios de defini9ao estrutural: hierarquiza9ao funcional

A interioriza9ao da Universidade Federal de Alagoas dever& estruturar-se de acordo com uma 
hierarquia funcional inversamente proporcional a complexidade dos serv^os e infra-estrutura 
oferecidos, numa tentativa de atender a demanda estadual por ensino superior, atraves de 
diferentes niveis de capilaridade, visando elevada aproxima9ao com o piano local, quase sempre 
marginal e distante do campus-sede, central.

• Os Campi: sao unidades relativamente autonomas (posto que submetidas ao Campus 
Central), que possuem: infra-estrutura fisica e de equipamentos complexa (salas de aula, de 
docentes, de discentes, laboratories, biblioteca central, centre de integra9ao, lazer e 
convivencia, etc); oferta academica regular de v&rios cursos’ de gradua9ao (e posteriormente 
de pos-gradua9ao, de pesquisa e de extensao); gestao administrativa e academica. 
Centralizam os espa90s sub-regionais estaduais para efeito academico.

• Os Polos: sao unidades dependentes dos campi: infra-estrutura basica e especifica dos cursos 
ai ofertados; oferta de um ou mais cursos fortemente relacionados as demandas locais; apoio 
administrative e academico. Polarizam as zonas das sub-regides referidas.

Espacializa9£o

Observadas as variaveis referidas anteriormente - base natural (sub-regioes), voca9ao economica 
(economia tradicional e APLs) e demanda por cursos de gradua9So (alunos do ensino medio) - a 
interioriza9ao da Universidade Federal de Alagoas devera considerar o territorio do Estado de 
Alagoas em sua totalidade, como suporte fisico do processo. Neste sentido, a espacializa9ao da 
referida interioriza9ao delineia-se por tres grandes zonas, as quais se aproximam do recorte das 
sub-regioes naturais da MatarLitoral, Agreste e Sertao, definindo e registrando, por sua vez, a 
identidade dos Campi. As supracitadas variaveis indicam, como ponto de partida da 
interioriza9ao da UFAL, a necessidade de implanta9ao imediata de tres Campi, com seus Polos e 
Nucleos de irradia9ao para os mais importante municipios circunvizinhos, sabendo-se da 
permanente influencia do Campus Central, sediado em Maceio e Rio Largo (Mata-Litoral), sobre 
toda Alagoas e parte de seus Estados circunvizinhos.

As rela9oes espaciais desses campi est§o esquematicamente apresentadas no mapa, seguinte, : 
localizados segundo as sub-regioes naturais de Alagoas, ja referidas.
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AfAPA 4-0 CAMPUSDE ARAPIRACA E SEUSPdlOS DE PALME1RA 
DOS INDIOS, PENEDOE VIQOSA

Estado de Alagoas - Dhrisio MuiUdpa!

Pernambuco

Serglpe
Dceano
Atlantico

Eta's Ia 45
Km !i

O CAMPUS DE ARAPIRACA, NO AGRESTE ALAGOANO

Portanto, o Campus de Arapiraca, teve a sua a cria^ao e conseguinte implantafao, aprovadas 
pela Resolufao no. 20/2005 de 01 fte agosto de 2005 do Conseiho Universit&rio da Universidade 
Federal de Alagoas, como primeira etapa do seu processo de interiorizagao. Situado no Agreste 
alagoano, este campus ter£ sua sede na cidade de mesmo nome, de onde exercer£ sua influencia 
imediata sobre toda a porg2o central do Estado de Alagoas, assim como sobre o Baixo Sao 
Francisco e seu delta, no Litoral|Sul do Estado. S3o 37 municipios diretamente envolvidos, 
contando com uma populagao de mais de 880.131 habitantes (Quadro 11, a seguir e IBGE, 
2000), correspondente a cerca der31,18 % da populagao do Estado (2.822.621 habitantes em
2000). I
O Contexto do Campus de Arapiraca:

A caracterizagao particularizada deste primeiro campus, cujas instalagoes fisicas deverao 
aprontar-se at6 junho de 2006 para permitir o inicio de seu fiincionamento academico a partir de 
agosto do mesmo ano, 6 apresentada a seguir, apoiada por planilhas esquemdticas'.

Vocagao economica do contexto agrestino

Do ponto de vista da vocagao economica do Agreste alagoano, as atividades tradicionais se 
assentam, especialmente, sobre a policultura agricola (de alimentos e de materias-primas) e a 
pecu£ria de corte e de leite. Entretanto, o recente Programa de Mobilizagao para o 
Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locals - APL (Govemo de Alagoas/SEBRAE, 2004) 
definiu como prioridade para esta'1 sub-regiao, assim como para o Litoral-Sul e Delta do Sao 
Francisco (aqui considerado sob sua influencia), o incentive aos setores e arranjos produtivos 
detalhados no quadro 10 e nos mapas 5 apresentados a seguir.
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QVADRO 10 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAJS - Fonte: PAPL, 2004
I ~ Sub-regiao APL Setor * 1

Mandioca
Movelaria

Pinha
Milho

Agreste 
Agreste 
Agreste 
Agreste 

Litoral Sul
Delta do S§o Francisco

Agronegdcio
Industria

Agronegdcio
Agronegdcio

Service
.Agro.negdcio

1
2
3
4

Turismo 
Piscicultura 

8
9

MAPAS 5 - APLs PARA O AGRESTE, LITORAL SUL E DELTA DO RIO SAO FRANCISCO
MANDtOCA MOVELARIA
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Fonte: Arranjos Produtivos Locals para o Agreste, Litoral Sul e Delta do SSo Francisco (PAPL, 2004)

O Campus de Arapiraca e seus Pdlos

Vinculados ao Campus de Arapiraca serSo implantados os P61os de Palmeira dos Indios, Penedo 
e de Vi^osa, nas sedes municipals dos municipios de mesmo nome.
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• Arapiraca: municipio-sede do Campus

O municipio de Arapiraca representa importancia estrategica no processo de interiorizagSo da 
UFAL. Localizado no centre do Estado, na sua sub-regiao Agreste, e distante 136 km de Maceio, 
trata-se do mais importante municipio do interior, estendendo-se por 614 km2. Concentrava no 
ultimo Censo do IBGE (2000), uma populate de 186.466 habitantes - 81,70 % urbana sendo 
de 361.037 habitantes a populapao de seus municipios do entomo imediato (Quadro 11). 
Estima-se que atualmente estes numeros ultrapassem 200.000 mil habitantes na sede urbana e 
400.000 habitantes, no seu entomo imediato.

E dotado de boa infra-estmtura urbana e de servipos basicos de energia eletrica, saneamento 
basico, agua potavel, telecomunicapoes, transporte publico e rede viaria interna e externa. O 
municipio se apresenta como polo micro-regional, exercendo sua influencia, para alem de seus 
municipios circunvizinhos, sobre aqueles que compdem o Agreste alagoano, assim como a Mata 
e o Litoral Sul de Alagoas. Isto se deve a riqueza gerada, tanto pelas suas atividades urbanas de 
comercio, industria e servipos importantes, a sua lideranpa politica, quanto pelas suas atividades 
agricolas e pecuarias.

De fato, Arapiraca e tradicional produtora de fumo, ainda a sua maior fonte de riqueza, sendo 
atividade praticada, sobretudo, por pequenos produtores. Tal estrutura fundiaria faz desta 
microrregiao alagoana, a de melhor distribuipao de renda e de terras em Alagoas. Entretanto, o 
vigoroso modelo de desenvolvimento agricola fundado na monocultura fiimageira, vem, nos 
ultimos 15 anos, dando sinais de crise de natureza estrutural e conjuntural, de raizes intemas e 
extemas, gerando instabilidade e exigindo esforpo local do empresariado e do poder publico para 
revitalizar a economia local atraves da diversificapao agricola.

Sendo o Agreste, regiao menos afetada pelas estiagens caracteristicas do Sertao, apresenta 
vocapao para a policultura de alimentos e de materias-primas. Trata-se de potencial a ser 
aproveitado atraves de culturas de alto valor agregado, mas que encerra o desafio de incluir o 
maior numero possivel de produtores na dinamizapao da regional economia municipal e regional. 
Alguns resultados vem sendo alcanpados com o desenvolvimento de rebanhos bovinos de leite e 
de corte, alem do crescimento e diversificapao do comercio varejista.

Sao, portanto, questoes que refletem o cenario e as vocapoes socio-economicas locais, os quais 
constituem indicadores importantes para a definipao da oferta dos cursos universitarios locais, 
especialmente aqueles relacionados a produpao agricola e animal, a gestao de negocios, aos 
servipos publicos e privados, entre outros.

• O P61o Palmeira dos Indios

A cidade de Palmeira dos Indies dista 134 km de Maceio e 45 Km de Arapiraca. Estende-se por 
645 km2, onde concentrava, no ultimo Censo do IBGE (2000), uma populapao de 68.060 
habitantes, estimando-se em 182.135 habitantes a populapao de entomo imediato, sob sua 
influencia enquanto Polo universitario, conforme apresentado no Quadro 11. Tern sua economia 
baseada, sobretudo, na agricultura do milho, feijao e de frutas tropicais, assim como na pecuaria 
bovina de extensao. Os seus primeiros habitantes foram os indios Cariris e Xucurus, 
contemporaneos de vegetapao local abundante em palmeiras nos idos coloniais, fato que veio a 
dar nome ao municipio. Segundo a historia local, em 1798 foi criada a freguesia de Palmeira dos 
Indios e, em 1835, o povoado passou a categoria de vila. Foi elevada a cidade 1889, sendo hoje 
conhecida como a "Princesa do Sertao'' por constituir-se em importante polo de transipao entre o
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Agreste e o Sertao de Alagoas. A cidade abriga o Museu Xucurus, a Casa-Museu de Graciliano 
Ramos, alem da Aldeia da Cafuma, com remanescentes dos Xucurus e Cariris, entre outras 
atrapdes culturais e turisticas.

• O P61o Penedo

A cidade de Penedo encontra-se distante de 171 km de Maceio e de 70 km de Arapiraca. 
Estende-se por 141 km2, onde abriga popula^ao de 56.993 (IBGE-Censo, 2000), concentrando 
popula^So de 210.227 habitantes em seus municipios de entomo (Quadro 11). Cana-de-a9ucar, 
pesca e turismo constituem a sua base economica. E um dos municipios dos mais importantes na 
historia de Alagoas, por ter sido um dos primeiros nucleos de povoamento, ainda no seculo XVI, 
quando pertencente a antiga Capitania de Pernambuco. A historia local registra a primeira 
sesmaria ainda neste seculo, seguida pela forma9So da Vila de Sao Francisco no inicio do seculo 
XVII, passando a ser chamada de Penedo do Rio Sao Francisco no final deste seculo, tendo sido 
elevada k categoria de cidade em meados do seculo XIX. Ergue-se sobre um rochedo (um 
penedo) as margens do rio Sao Francisco e conserva um importante patrimonio artistico-cultural 
colonial, com marcas coloniais holandesas, portugueses e, especialmente, dos missionaries 
franciscanos, atraves da rica estatu&ria e arquitetura barroca de conventos e igrejas. As 
manifesta9oes folcloricas, a culinaria, as festividades e a natureza prodiga, tambem sao anodes 
durante todo o ano.

• O P61o Vi90sa

A cidade de Vi90sa, distante de 86 km de Maceio e de 99 km de Arapiraca, estende-se por 309,3 
km2 e apresenta popula9ao de 26.263 habitantes, concentrando cerca de 126.732 habitantes em 
seus municipios de entomo (Quadro 11, pagina seguinte). Tern sua economia destacada pela 
produ9ao de proteina animal, centrada na pecudria bovina de leite e de corte, na cria9ao de 
suinos e aves, alem da cria9ao de equinos. Recentemente, foi inclulda na zona participante do 
Programa de Mobiliza9ao para o Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (Govemo de 
Alagoas/SEBRAE) no setor de agronegocio, correspondente ao APL de Floricultura tropical.

i

As suas terras - anteriormente habitadas por indios Caambembes, da tribo Caete -, ricas em 
matas e cursos d’agua, eram motive de lutas em sua defesa e cobi9a. Nestas terras tambem 
aparecem vestigios de quilombos, sobretudo pela proximidade com Uniao dos Palmares. Em 
1831, foi elevada a categoria de Vila, com o nome de Riacho do Meio. Desde 1892, passou £ 
condi9ao de cidade.

A vida politica e cultural do municipio - considerado a “Atenas de Alagoas”, e destaque estadual 
e mesmo nacional, sendo ber90 de importantes politicos e intelectuais, alem de constituir-se num 
significativo nucleo de folclore ligado a musica popular, ao Camaval, as Festas Juninas, as 
Cavalhadas e Vaquejadas, entre outros.

Observa-se, portanto, que estes municipios sao nucleos de popula9ao tradicionais e pioneiros em 
Alagoas. Sao municipios dotados de boa infra-estmtura urbana e serv^os basicos de energia 
eletrica, saneamento basico, agua potavel, telecomunica9oes, transporte publico e rede viaria 
interna e externa, favorecendo a instala9ao de Polos universitarios.

Este cenario de voca9oes socio-economicas locais constitui indicadores importantes para a 
defini9ao da oferta dos cursos universitarios locais, especialmente aqueles relaciqnados a 
Medicina Veterinaria (Vi90sa), Piscicultura e Turismo natural e cultural (Penedo), alem das
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demandas inerentes ao estudo das humanidades, em especial Service Social e Psicologia 
(Palmeira dos Indies). I

k

Identifica^ao da demanda por curso superior

0 municipio sede do Campus Arapiraca, assim como estes seus municipios-P61o, correspondem, 
respectivamente, ao • grupamento [municipal de quatro Coordenadorias Regionais de Hnsino, 
definidas pela Secretaria de Estadb de Educap5o de Alagoas, cuja demanda potencial total por 
cursos de graduafao universitdria 6 representada por 70.354 alunos matriculados no ensino 
m6dio, conforme apresentado no* quadro 11, abaixo. Esta demanda represehta 32,18% da 
demanda estadual (218.625 matrlculas). Sao jovens que buscarao ingressar na universidade, sem 
que a maioria deles, tenha condifSo de faze-lo senao na universidade publica e gratuita e 
prdxima da sua residencia, devido a sua baixa capacidade de deslocamento pata Macei6 e seu 
baixo nivel de renda familiar (cerca de tres sal&rios minimos). ]

QUADRO U - ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO M&DIO (2° GRAU REGULAR E CURSO 
NORMAL + EJA-SUPLETIVO TOTAL) POR COORDENADORIAS REGIONAIS - SEDES, 
MUNICfPIOSDEINFLU&NCIA E POPULAQAO MUNICIPAL (IBGE, 2000) \

[5,,COORDENADORlA >"Matriculas1 Populacfio j9' COORDENADOR1A
186.466 
11.993 
20.789 
21.270 
29.574 
19.977 
24.798 
29.124 
17.046

Matricolas ^Populagao
7.131 56.993

9.134 
3.836 
21.451 
4.847 

1.100 18.355
1.106 16.775

1. Arapiraca
2. Coit6 do N6ia

15.807 1. Penedo
488 2. Campo Grande

3. FelizDeserto
4. Igreja Nova
5. Olho D'agua Grande
6. P Real do Col6gio
7. Piafabufu
8. S3o Br£s
9 Coruripe (recebido de 

S3o Miguel, 2“. CRE)
10 Traipu (recebido de 

Arapiraca, 5‘. CRE)
Total

669
3. Craibas
4. Feira Grande
5. Girau do Ponciano
6. Lagoa da Canoa
7. Limoeiro de Anadia
8. SSo Sebastiao
9. Taquarana

1.237 409
941 873
1.900
1.042

599

1.246
2.477 33 6.551
1.084 3.014 48.846

1.661 23.439

Total 26.222 361.037 16.595 210.227
L

3*sCOORDENADORlA ^Matriculas Populacao 4* COORJDENADORIA^Matrfculas^ Populaggo ^ r]
1. Palmeira dos Indios 7.770
2. Bel6m
3. Cacimbinhas
4. Estrela de Alagoas
5. Igaci
6. Major Izidoro
7. Maribondo
8. Minador do NegrSo 411
9. Quebrangulo 
10 TanqueD'arca

Total

68.060
5.919 
9.552 
16.341 
25.584 

1.255 17.639
15.145 
5.399 
11.902 
6.594

18.017 182.135
Fontes: (INEP, 2004; SEE/AL, 2004; IBGE, Censo 2000)

1 Vi$osa 
2. Atalaia

2.881 26.263
40.552
18.975
18.693
7.760
4.078
7.485
2.926

921 2.362
565 3. Cajueiro

4. Capela
5. Ch3 Preta
6. MarVermelho •
7. Paulo Jacinto
8. Pindoba

760
1.928
2.125

1.344
769
206

1.525 859
339

849
668 i

Total 9.520 126.732

IAldm da supracitada demanda potencial, representada pelo numero de matriculas 
mddio, os dados da Secretaria de Estado da Educa^ao de Alagoas (SEE/PROFOR, 2004), 
indicam a necessidade imediata de forma9ao superior de 786 professores que ainda possuem 
forma^So em Magistdrio e atuam nestas coordenadorias. Estes dados tambdm registram o 
interesse de 228 destes professores (29%) em completar sua formapao em Licenciatura Plena, 
especialmente nos cursos de biologia, matem&tica, e suas tecnologias, conforme apresentado no

no ensmo

l
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quadro 12, a seguir. E importante destacar que o curso de Biologia detem cerca de 72,8% da 
demanda por forma^o destes professores.

QUADRO 12 - NUMERO DE PROFESSORES COM FORMAQAO DE NIVEL MtDIO 
(MAGISTERIO) EINTERESSE EMPARTICIPAR DE CURSOS DE LICENCIATURA PLENA 

Forma^ao Interesse em participar de cursos de licenciatura plena 
Magistdrio Biologia Matematica Fisica Quimica Total

CRE

2 17 07 02114 01 27
3 259 24 07 01 32

1055 324 24 01 04 134
9 89 20 13 01 01 35
Total

Fonte: quadro composto segundo dados da SEE/PROFOR, 2004
786 166 51 04 07 228

Atua^ao da UFAL na sub-regiao agrestina

A UFAL jd se encontra presente nas sedes municipais de Arapiraca, Palmeira dos Indies, Penedo 
e Vi$osa, atrav^s da atua^So parcial ou conjunta da Comissao Permanente do Vestibular- 
COPEVE, do Nucleo Tem&tico de Assistencia Social-NUTAS, do Nucleo de Saiide Publica- 
NUSP, do Estagio Rural Obrigatorio para o Curso de Medicina e do Nucleo tematico de 
Educa^ao k Distancia - NEAD (Nucleo Penedo do curso de Pedagogia).

Sao organismos universitarios que exercem atividades referentes'ao vestibular central, forma9ao 
e treinamento de pessoal e consultoria as secretarias municipais, pesquisa e extensSo docente e 
discente e Ensino a Distancia, embora sem oferecer cursos de gradua9§o ou p6s-gradua9ao 
regulares.

No que se refere particularmente a Vi9osa, a UFAL mantem no municipio, a Fazenda Sao Luis, 
atualmente vinculada ao Centro de Ciencias Agrarias, onde realiza atividades de estagio de 
campo dos seus alunos dos cursos de Agronomia e Zootecnia.

Outras institutes de ensino superior e cursos ofertados na sede e p61os do Campus de 
Arapiraca

Na sede Arapiraca:

Arapiraca dispoe de tres institutes de ensino superior, sendo uma de carater publico, estadual, 
e tres de carater privado. A primeira, enquanto institute publica e gratuita, devera se constituir 
em importante parceira de a9oes inter-institucionais de ensino, de pesquisa e de extensao. Elas 
oferecem os seguintes cursos:

• FUNESA - Funda9ao Universidade Estadual de Alagoas, institute publica, mantem em’ 
seu Campus I Arapiraca, a Faculdade de Ciencias Contabeis, Juridicas e Sociais do Estado 
de Alagoas e a Faculdade de Forma9ao de Professores de Arapiraca, as quais abrigam 
cerca de 160 docentes e 3.400 alunos de gradua9ao nos cursos de: Administra9ao, 
Ciencias Contabeis, Ciencias Biologicas, Ciencias (Biologia, Fisica, Matematica, 
Quimica), Geografia, Historia, Letras e Pedagogia.

• CESMAC - Centro de Estudos Superiores de Maceio, instituto privada, mantem os 
Centres Universitarios de Ciencias Juridicas e de Ciencias Exatas e Tecnologia, 
oferecendo os cursos de Direito e Computa9§o.
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• CESAMA - Centro de Ensino Superior Arcanjo Mikael, Faculdade de Direito de 
Arapiraca, instituipao privada, oferece em convenio com a Funda9ao Estacio de Sa (Rio 
de Janeiro), curso de Direito.

• Institute de Ensino Superior Santa Cecilia, Faculdade de Pedagogia, institui^So privada 
que oferece o curso de Pedagogia.

No Polo de Palmeira dos Indies:

Palmeira dos Indios dispoe de duas instituipoes de ensino superior publicas e duas de natureza 
privada, a saber:

• Centro Federal de Educa^ao Tecnologica-CEFET/AL - Unidade Descentralizada de 
Palmeira dos Indios, que oferece os cursos de Tecnologias em Produpao Civil e 
Tecnologias em Produce Eletrica.

• Funda9§o Universidade Estadual de Alagoas-FUNESA - Campus III - Escola Superior de 
Ciencias Humanas e Economicas: cursos de Matematica, Geografia, Histdria, Letras, 
Pedagogia.

• Centro de Estudos Superiores de Maceio - CESMAC, que oferece os cursos de 
Administra9ao, Enfermagem e Pedagogia.

• Faculdade Sao Tomas de Aquino, que oferece o curso de Filosofia.

No Pdlo de Penedo:

Penedo dispoe de uma institui9ao de ensino superior de carater privado. Trata-se da Funda9ao 
Educacional do Baixo Sao Francisco Dr. Raimundo Marinho, que atraves da Faculdade de 
Ciencias Sociais Aplicadas de Penedo -FCSAP, oferece os cursos de Administra9ao e 
Informatica-An&lise de sistemas. Atraves da Faculdade de Forma9ao de Professores de Penedo- 
FFPP, oferece os cursos de Ciencias (Biologia e Fisica), Historia, Letras, Matematica e 
Pedagogia, conforme descritos nas planilhas esquematicas, mais adiante.

No Polo de Vi9<>sa:

Salvo a presen9a da UFAL, j& referida, Vi9osa nao abriga, ate o presente, nenhuma outra 
institui9ao de ensino superior.
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OS CURSOS DE GRADUACAO DO CAMPUS DE ARAJPIRACA E DE SEUS P6LOS

Enquanto estrutura academico-administrativa da Universidade Federal de Alagoas, o Campus de 
Arapiraca e seus Pdlos, comportarao atividades indissociaveis de ensino, pesquisa e extensao, em 
niveis de graduate e pos-graduaipao. A sua instala9ao, no entanto, devera iniciar-se com o 
ensino de graduate, a partir de agosto de 2006, cuja oferta de cursos devera considerar aspectos 
qualitativos e quantitativos das demandas ja identificadas atraves do tratamento das variaveis 
indissociaveis acima referidas, aprofundados por pesquisa representativa ja realizada junto aos 
segmentos sociais interessados. Esta pesquisa desenvolveu-se observando Os seguirites 
elementos:

1 - Universo pesquisado: amostragem representativa em doze dos trinta e sete municipios 
circundantes ao municipio de Arapiraca (correspondentes as quatro CREs/SEE-AL, referidas).
2 - Atores envolvidos: alunos do terceiro ano cientifico matriculados nas escolas publicas e 
privadas dos municipios visitados; repfesentantes do poder publico municipal, do magisterio da 
rede estadual e municipal; representantes do empresariado do comercio, servifos, industrias; 
representantes da sociedade em geral.
3 - Metodologia: entrevistas diretas com aplica9ao de questionario de conteudo aleatorio 
(desejos e voca9oes) e induzido (listagem dos cursos existentes na UFAL, sugestao de novos, 
necessidades (demandas) locals; relatorio tecnico de Pesquisa.

Alem da pesquisa de demanda por cursos de gradua9ao, o projeto de interioriza9ao da UFAL 
requereu a instala9ao de uma Comissao de Estudos de Interioriza9ao, integrada por 
representantes da Coordena9ao de Projetos Especiais, da Pro-Reitoria de Planejamento e 
Coordena9§o Geral, da Pro-Reitoria de Gradua9ao, e dos seus nove Centres administrativo- 
academicos, sob a coordena9ao geral da Magnifica Reitora da UFAL. Deu-lhe sequencia a 
constitui9§o da Comissao de Elabora9ao dos Projetos Pedagogicos formada por representantes 
dos cursos a serem implantados no campus e em seus Polos.

Cursos a Serem Implantados

• 16 cursos de gradua9ao oferecendo, inicialmente, 40 vagas/ano, a partir do segundo
semestre de 2006, atendendo 640 alunos/ano e 2.560 alunos/ano, quando em pleno 
funcionamento das unidades:

• Administra9ao
• Agronomia
• Arquitetura
• Biologia licenciatura
• Ciencia da Computa9ao
• Educa9ao Fisica
• Enfermagem
• Engenharia de Pesca (novo)
• Fisica licenciatura
• Matematica licenciatura
• Medicina Veterin£ria (novo)
• Psicologia
• Quimica licenciatura
• Servi90 Social
• Turismo (novo)
• Zootecnia
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Perfis Pedagogicos:

Os Perfis Pedagogicos sumarios desses cursos encontram-se descritos a seguir:

1 - CURSO DE ADMINISTRACAO - CAMPUS DE ARAPIRACA

Equipe Executora: Colegiado do Curso

IDENTIFICACAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Administrapao
TITULO OFERTADO: Bacharel em Administra^ao
TURNO: Diumo
DURACAO: 4 a 8 anos
VAGAS: 40 anuais

O PERFIL DO EGRESSO

O egresso do Curso de Administra^So da UFAL, campi Arapiraca, devera desenvolver a capacidade de definir 
problemas e propor solufdes. Assim, espera-se que ele possa atuar de maneira efetiva, logica e flexivel dentro das 
organiza9oes e na sociedade, com uma postura racional e empreendedora. Ao final do curso espera*se que o aluno 
contenha um conjunto de conhecimentos: a) t6cnicos - essenciais para as habilidades decisbrias e de planejamento 
do administrador; b) socials - voltados ao lado humano, intelectual e aos valores que norteiam o ambiente micro e 
macro-organizacional; c) cientificos - ja que a base tebrica tenderia a explorar o raciocmio critico dos alunos.

CAMPO DE TRABALHO: Empresas, Poder Publico, Empreendedorismo

2- CURSO DE AGRONOMIA

Equipe de elabora^&o:
Profa. Tania Marta Carvalho dos Santos 
Prof. JoSo Correia de Araujo Neto

IDENTIFICACAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Agronomia 
TITULO OFERTADO: Agronomo 
TURNO: Diumo
DURACAO: 4 anos e meio a 9 anos 
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: Profissional preparado para compreender, discutir e contribuir na solufao de problemas agricolas e 
agrarios, a partir de uma visSo critica transformadora e integrada da estrutura e funcionalidade das realidades sbcio- 
economica e politica-cultural do meio Regional e Nacional como um todo.

CAMPO DE TRABALHO: 0 campo de trabalho do Engenheiro Agronomo 6 vasto, em virtude da amplitude de 
sua formaqao e extensao das fronteiras agricolas que o nosso pais oferece. Agronomia estd iritimamente ligada a 
produce de alimentos, sejam estes de ongem animal ou vegetal. Compete ao Engenheiro Agronomo produzir, 
conservar, transformar e colocar o aliment© no mercado, cuidando do aproveitamento racional e sustentado dos 
recursos naturals e renovaveis.

Alem de atuar diretamente junto aos produtores rurais, podem ser requisitados por institutos e empresas brgaos 
piiblicos ligados a pesquisa, empresas ligadas a transformapdo e comercializa^ao de produtos agropecuarios, 
empresas relacionadas com a produfdo e venda de insumos agricolas, estaqoes experimentais, organismos de 
fomento da produpdo agricola, delegacias regionais de agriculture, propriedades rurais, unidades de defesa sanitaria 
vegetal e animal, cooperativas agricolas, ele podera trabalhar em empresas e, em setores ligados as cadeias 
produtivas agricolas.

3 - CURSO DE ARQUITETURA - CAMPUS ARAPIRACA
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Equipe Executora: Prof. MSc. Jorge Marcelo Cruz
Prof MsC Geisa Brayner Ramalho

IDENTIFICACAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Arquitetura e Urbanismo 
TITULO OFERTADO: Arquiteto e Urbanista 
TURNO: Diumo 
DURA^AO: 5 a 9 anos 
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: profissionais generalistas, aptos a compreender e traduzir as necessidades de individuos, grupos sociais e 
comunidade, com relafSo a concepfao, organizafao e construpao do espapo exterior e interior abrangendo o 
urbanismo, a edificap&o, o paisagismo, bem como a conservapao e valorizapao do patrimonio construido, protepSo 
do equilibrio do ambiente natural e a utilizapao racional dos recursos disponiveis.

CAMPO DE TRABALHO: Edificapoes, Conjuntos arquitetonicos e monumentos, Arquitetura Paisagistica e de 
Interiores; Planejamento flsico, local, urbano e regional; seus servipos afins e correlates.

4 - CURSO DE BIOLOGIA - LICENCIATURA. CAMPUS DE ARAPIRACA

ElaborapSo: Profa. Dra. Sineide Correia Silva Montenegro, depto. de Biologia, CCBI, UFAL

IDENTIFICACAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Biologia - Licenciatura 
TITULO OFERTADO: Licenciado em Biologia 
TURNO: Diumo 
DURA£AO: 4 a 7 anos 
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: Profissional possuidor n2o apenas do dominio das Ciencia’s Bioldgicas, mas tamb&n uma vis5o da 
dimensSo politica e social, capaz de colocar o aluno em contato com a realidade global e local, entendendo que as 
Ciencias Bioldgicas 6 dinamica, portanto devera conduzir o discente para um estudo permanente e critico, 
vivenciando situapSes-problema de sua comunidade. Ao mesmo tempo devera oferecer condipoes para que o aliino, 
de posse de conceitos e principios basicos da Biologia saiba relaciond-los e aplica-los no seu meio ambiente, 
distinguindo, selecionando e organizando material bioldgico de acordo com o grau de maturidade do discente, a fim 
de que possa estimular o interesse, e desenvolver a habilidade de pensar as diferentes visbes de ciencia.

CAMPO DE TRABALHO: O Licenciado em Biologia podera atuar como professor do Ensino Bdsico e tamb6m 
podera continuar seus estudos na direpao de pesquisa educacional, interface das demais licenciaturas.

5 - CURSO DE EDUCA£AO FISICA - Licenciatura - CAMPUS ARAPIRACA

Equipe Executora: Colegiado do Curso

IDENTIFICACAO do curso

NOME DO CURSO: Educapao Fisica - Licenciatura 
TITULO OFERTADO: Licenciado em EducapSo Fisica 
TURNO: Diumo 
DURA^AO: 4 a 8 anos 
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: O Curso de GraduapSo em Educapao Fisica, com habilitapao em Licenciatura, se propoe a formar um 
profissional que apresente competencia t^cnica e cientifica e senso critico necessario ao desempenho da pratica 
docente, no sentido de:

• Desempenhar a docencia nos niveis de ensino previstos pelo curso, bem como as atividades de coordenapao 
e assessoramento pedagdgico relatives ao ensino e em 6rgaos do sistema educacional;
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• Compreender a realidade socio-economica para adotar uma postura critico-construtiva na sua prdtica pro- 
fissional;

• Exercer fm^oes administrativas previstas na legislate de ensino em drgaos educacionais;
• Participar de equipes interdisciplinares em programas de educate comunitdria;
• Avaliar a pratica docente considerando as variaveis contextuais e os valores que as direcionam.

CAMPO DE TRABALHO: Escolas ou tnstitui9oes Educacionais.

6 - CURSO DE ENFERMAGEM

Equipe de Elabora^ao: Colegiado do Curso

IDENTIFICACAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Enfermagem 
TITULO OFERTADO: Enfermeiro 
TURNO: Diumo
DURA^AO : 4 anos e meio a 8 anos 
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: Enfermeiro generalista, com capacidade critica e reflexiva para utilizar e construir os diversos tipos de 
conhecimento, pautado nos principios 6ticos e de cidadania, comprometido com a efetiva9§o do SUS, com o seu 
desenvolvimento, da equipe e da profissSp, com habilidade para trabalhar em equipe, exercer lideran9a, identificar 
as necessidades de saude da popula9ao no ambito individual e coletivo, intervindo no processo saude-doen9a para 
cuidar da pessoa na sua integralidade e contexto de vida.

CAMPO DE TRABALHO: SUS, Hospitals, Empresas.

7 - PERFIL PEDAGOGICO Dd CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA - CAMPUS 
ARAPIRACA (PdLO PENEDO)

Equipe de Elaborapao: Prof. Ricardo Amorim

IDENTIFICACAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Engenharia de Pesca 
TITULO OFERTADO: Engenheiro de Pesca 
TURNO: Diumo
DURACAO : 4 anos e meio a 7 anos 
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: 0 curso de Engenharia de Pesca deve assegurar a formapao de profissionais generalistas, com solidos 
conhecimentos cientificos e tecnologicos no campo da Engenharia de Pesca; dotado de consciencia 6tica, polftica, 
humamstica, com visao critica e criativa para a identifica9ao e resolu9ao de problemas, capaz de atuar de forma 
empreendedora e abrangente no atendimento as demandas sociais da regiao onde atua, do Brasil e do mundo; 
utilizar racionalmente os recursos disponiveis de forma transdisciplinar visando o equilfbrio sustentavel do 
ambiente.

CAMPO DE TRABALHO: Org3os Publicos e Privados; ONGs, Industrias.

8 - CURSO DE FISICA - LICENCIATURA - CAMPUS ARAPIRACA

EQUIPE DE ELABORACAO: Prof. Kleber Cavalcanti Serra e Colegiado do Curso 

IDENTIFICACAO DO CURSO
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NOME DO CURSO: Fi'sica
TITULO OFERTADO: Licenciado em Ffsica
TURNO: Diurno
DURA£AO : 4 a 8 anos
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: Um profissional com uma s61ida formafao em Ffsica, dominando tanto os seus aspectos conceituais, 
como os histdricos e epistemoldgicos e em Educapao, de forma a dispor de elementos que Ihe garantam o exerdcio 
competente e criativo da docencia nos diferentes niveis do ensino formal e espa^os nao formais, atuando tanto da 
disseminafao dos conhecimentos desenvolvidos pela Fisica enquanto instmmento de leitura da realidade e 
construpao da cidadania, como na produpao de novos conhecimentos relacionados ao sen ensino e divulgap§o e nos 
conteudos pedagdgicos que permitam atualizapao contmua, a criapao e adaptapao de metodologias de apropriapao 
do conhecimento cientifico e, aperfeipoando-se, realizar pesquisa de ensino de fisica.

CAMPO DE TRABALHO: 0 profissional formado pelo Curso de Licenciatura em Fisica tera como irea de 
atuapao profissional a docencia na Educapao Bdsica, em series finais do ensino fundamental e no ensino medio. 
A16m disso, o licenciado em Fisica teri competencia e habilidade para o exercicio profissional em outras dreas, tais 
como: Atuar em modalidades de ensino ate agora pouco exploradas, como ensino a distancia, educapao especial, 
ensino de fisica para pessoas com necessidades especiais, educapao indigena, etc, centres e museus de ciencias e 
divulgapao cientifica.

9 - CURSO DE MATEMATICA - LICENCIATURA - CAMPUS ARAPIRACA

EQUIPE DE ELABORACAO: 
Prof. Amauri da Silva Barros 
Prof. Paulo R. Lemos de Messias 
Prof. Ediel Azevedo Guerra

IDENTIFICACAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Matemdtica - Licenciatura 
TITULO OFERTADO: Licenciado em Matemdtica 
TURNO: Diurno 
DURA^AO:4 a 7 
VAGAS: 40 anuais

anos

PERFIL: Profissional que possua visao de seu papel social de educador e capacidade de se^inserir em diversas 
realidades com sensibilidade para interpretar as ap6es dos educandos. A16m disso, que tenha visao da contribuipao 
que a aprendizagem da Matemdtica pode oferecer a formapao dos individuos para o exercicio de sua cidadania, 
reconhecendo que o conhecimento matematico pode e deve ser acessivel a todos, tendo consciencia do papel 'do 
professor na superapao dos preconceitos, traduzidos pela angustia, inercia ou rejeipao, que muitas vezes ainda estSo 
presentes no ensino-aprendizagem da disciplina.

CAMPO DE TRABALHO: O Licenciado em Matemdtica podera atuar como professor do Ensino Basico e 
tambem poderd continuar seus estudos na direpao de pesquisa educacional, interface das demais licenciaturas.

10 - CURSO DE MEDICINA VETERINARIA - CAMPUS ARAPIRACA - POLO VK^OSA

EQUIPE DE ELABORAQAO: Prof. Joao Ferreira de Albuquerque
Prof. Cicero Cerqueira Cavalcanti Neto

IDENTIFICAQAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Medicina Veterindria
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TITULO OFERTADO: Veterinirio 
TURNO: Diurno 
DURACAO: 5 a 10 anos 
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: 0 Medico Veterinario devera possuir forma^ao generalista, huraanista, critica e reflexiva, estando apto a 
compreender e traduzir as necessidades de indivfduos, grupos sociais e comunidades, com relafao as atividades 
inerentes ao exercicio profissional, no ambito de sens campos especificos de atua?ao em saude animal e clinica 
veterinaria. Alem disso devera entender de saneamento ambiental e medicina veterinaria preventiva, saude publica e 
inspepao e tecnologia de produtos de origem animal bem como de zootecnia, produce e reprodupao animal e 
ecologia e protepao ao meio ambiente. 'Devera possuir conhecimento dos fatos sociais, culturais e politicos da 
economia e da administrapSo agropecuaria e agroindustrial atraves do desenvolvimento da capacidade de raciocinio 
16gico, de observap2o, de interpretapao! e de analise de dados e informapoes, bem como dos conhecimentos 
essenciais de Medicina Veterinaria, para identificapao e resolupSo de problemas.

CAMPO DE TRABALHO: Sanidade e produpSo animal, saude publica, biotecnologia e preservapao ambiental.

11 - CURSO DE PSICOLOGIA - CAMPUS ARAPIRACA - POLO PALMEIRA DOS 
INDIOS

Equipe de elaborapao: Rodrigo Barros Gewehr
Professor do Departamento de Psicologia 

Adelia Augusta Souto de Oliveira 
Professora do Departamento de Psicologia 

Margarida M. S. dos Santos - Colaborapao 
Professora do Departamento de Servi$o Social

IDENTIFICAPAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Psicologia 
TITULO OFERTADO: Psicdlogo 
TURNO: Matutino 
DURAPAO:5 a 8 
VAGAS: 40

anos

PERFIL: Um profissional comprometido com a educapao integral e a formapao do cidadao, com a promopSo da 
saude nos diversos m'veis de atuapao, capaz de compreender e intervir na estrutura e funcionamento da sociedade, 
numa abordagem pluridisciplinar e numa vis2o histbrica, btica e politica, bem como um profissional atento a 
constituipao e estmturapao do sujeito psiquico, seus padecimentos e meios de conquista da saude. Um profissional 
atento a pesquisa e desenvolvimento dos yetores tebricos de que se utiliza na pratica profissional.

CAMPO DE ATUAPAO:

• OrganizapSes govemamentais e nao-govemamentais; centres comunitarios, empresas e industrias;
• Instituipoes educacionais (escolas, universidades, creches, orfanatos, centres de pesquisas).
• Instituipoes de saude (ambulatbrios, postos de saude, clinica e hospitais);
• Institutes de pesquisas. 1

12 - CURSO DE QUIMICA - LICENCIATURA - CAMPUS ARAPIRACA 

EQUIPE DE ELABORApAO: Prof. Dr. Reinaldo Depto. de Quimica da UFAL 

IDENTIFICAPAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Quimica - Licenciatura 
TITULO OFERTADO: Licenciado em Quimica 
TURNO: Diurno 
DURAQAO : 4 a 7 anos
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VAGAS: 40 anuais

PERFIL: Formapao ampla para propagar os conteudos nas diversas areas de quimica e areas afins, como tambdm 
uma adequada preparapao na drea pedagdgica, trabalhando a interdisciplinaridade
na educapao basica, mais especificamente a disciplina Ciencias nos anos frnais do ensino fundamental e Quimica no 
ensino medio. Alem disso os egresses deverSo possuir um amplo conhecimento de sua .area de formapSo, que sejam 
capazes de refletir sobre a sua pratica pedagogica e de intervir na realidade regional buscando transforma-la.

CAMPO DE TRABALHO: Escolas pubticas e privadas do ensino fundamental e m6dio.

13 - CURSO DE SERVICO SOCIAL- CAMPUS ARAPITACA - P6LO PALMEIRA DOS 
EVDIOS

Profa. Margarida M. S. dos Santos - Coordenapao . Dept. Servipo Social
Profa. Janne Alves Rocha Dept. Servipo Social
Profa. Mara Rejane Alves Nunes Ribeiro Dept. Servipo Social
Nivia dos Santos Fragoso Assistente em Administrapao- Dept. Servipo Social
Prof. Rodrigo Barros Gewehr - Colaborapao - Dept, de Psicologia

Equipe de elaborap3o:

IDENTIFICACAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Servipo Social 
TITULO OFERTADO: Assistente Social 
TURNO: Diurno 
DURA^AO : 4 a 7 anos 
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: Profissional que atua nas expressoes da questao social, formulando e implementando propostas para seu 
enfrentamento, por meio de politicas sociais publicas, empresariais, de organizapoes da sociedade civil e 
movimentos sociais; Profissional dotado de formapSo intelectual e cultural generalista critica, competente em sua 
area de desempenho, com capacidade de inserpao criativa e propositiva, no conjunto das relapdes sociais e no 
mercado de trabalho; Profissional comprometido com os valores e principios norteadores do Cddigo de Etica do 
Assistente Social.

CAMPO DE TRABALHO: Orgaos da administrapao publica, empresas e organizapoes da sociedade civil.

14 - CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACAO - CAMPUS ARAPIRACA

Equipe de elaborapSo:
Prof. Fabio Paraguapu Duarte da Costa 
Prof. Evandro de Barros Costa

IDENTIFICACAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Sistema de Informapao
TITULO OFERTADO: Bacharel em Sistema de Informapao
TURNO: Diurno
DURA^AO : 4 a 7 anos
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: O egresso deve saber utilizar eficientemente as tecnologias da informapao nas organizapdes. Os 
profissionais de sistema de informapao sao os responsdveis pela organizapao de todos os dados informatizados das 
empresas. O perfil do profissional € uma associapao entre o perfil administrador, que gosta de organizapao e que 
tenha uma boa capacidade de abstrapao.

CAMPO DE TRABALHO: Orgaos da administrapao publica, empresas e organizapoes da sociedade civil.

\

15 - CURSO DE TURISMO - CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO
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Equipe de elabora^Ho:
. Consultora: Polyana Pacheco Monteiro Lins 

Bacharel em Turismo pela UNICAP/ PE-1993
Esp. Em Gestao de Turismo pela UNIFOA-RJ e Administrap&o em Marketing pela UPE 
Profa. Dra Silvana Quintella Calheiros - Depto. Geografia e Meio Ambiente

IDENTIFICACAO DO CURSO
NOME DO CURSO: Turismo
TITULO OFERTADO: Bacharel em Turismo

TURNO: Diurno 
DURA^AO : 4 a 7 anos 
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: Forma^ao generalista, no sentido tanto do conhecimento geral, das ciencias humanas, sociais, politicas e 
economicas como tamb&n uma forma^So especializada, constitulda de conhecimentos especificos, sobretudo nas areas 
culturais, histbricas, ambientais, antropolbgicas, de Inventario do Patrimonio Histbrico e Cultural, bem com o agenciamento, 
organizatpao e gerenciamento de eventos e a administrafao do fluxo turistico.

CAMPO DE TRABALHO: areas culturais, histbricas, ambientais, antropolbgicas, de Inventario do Patrimonio Histbrico e 
Cultural, bem com o agenciamento, organizayao e gerenciamento de eventos e a administrapao do fluxo turistico.

16 - CURSO DE ZOOTECNIA - CAMPUS ARAPIRACA

Equipe de ElaborapSo:
Prof8. Sandra Rosili Valerio Lana, Doutora em Zootecnia / Bioclimatologia Animal - CECA/UFAL 
Prof. Geraldo Roberto QuintSo Lana, Doutor em Zootecnia / Produpao e NutripSo de Aves - CECA/UFAL

IDENTIFICACAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Zootecnia 
TITULO OFERTADO: Zootecnista 
TURNO: Diurno
DURA^AO: 4 anos e meio a 9 anos 
VAGAS: 40 anuais

PERFIL: O Zootecnista devera possuir sblidos conhecimentos cientfficos e tecnolbgicos no campo da Zootecnia; 
porbm dotado de consciencia etica, politica, humanista, com vis5o critica e global da conjuntura econbmica, social, 
politica, ambiental e cultural da regiao onde atua, no Brasil e no mundo. Alem disso, devera ter capacidade de 
comunicapSo e integrapao com os varies agentes que compoem os complexes agro-industriais atraves de um 
raciocinio Ibgico, interpretative e analitico para identificar e solucionar problemas sendo capaz de atuar em 
diferentes contextos, promovendo o desenvolvimento, bem estar e qualidade de vida dos cidadaos e comunidades.

CAMPO DE TRABALHO: Complexes agro-industriais

Os Projetos Pedagbgicos dos Cursos:

Os projetos pedagbgicos dos cursos encontram-se detalhados no Anexo 1 do presente projeto. 
Cada projeto especifico, incorpora os conteudos disciplinares comuns dos Eixos e Troncos da 
nova configura9ao descrita no item 6.2, a seguir, tendo como roteiro os seguintes elementos 
estruturais:

• Perfil do formando/egresso/profissional
• Competencias/habilidades/atitudes
• Habilitafbes e enfases
• Conteudo curricular/matriz curricular
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• Organizaipao do curso/ordenamento curricular -
• Est&gios e atividades complementares
• Acompanhamento e avalia9ao



QUADRO13 - CURSOS A SEREMIMPLANTADO, SEDES, CRONOGRAMA, E VA GAS ANUAIS
Sede Cursos Cronograma de intcio dos cursos, matriculas anuais e conclusao das 

primeiras turmas
Vagas anuais Turnos

M + T
2006 2007 2008 2009 2010 2011

01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02

Arapiraca 120 160Agronomia 
Administrate 
Arquitetura 

Biologia (licenciatura) 
Sistemas de Informato 
Educate Ffsica (licenciatura)

40 80 200 240 - <40 M + T
12040 80 160 200 .'40 M + T
12040 80 160 200 240 - :40 M + T

40 80 120 160 200 !40 M + T
200 -40 80 120 160 :40 M + T

12040 80 160 200 :40 M + T

Enfermagem 

Fisica (licenciatura) 
Matem&tica (licenciatura) 
Quimica (licenciatura) 
Zootecnia 

Service Social

40 80 120 160 200 240 - *40 M + T
40 80 120 160 200 '.40 M + T

12040 80 160 200 :40 •M + T
12040 80 160 200 :40 M + T

40 80 120 160 200 340 M + T
Palmeira dos Indios 12040 80 160 200 :40 M + T

Psicologia
F.noenharift de Pesea 
Turismo

12040 80 160 200 240 440 M + T
Penedo 40 8ft 19.0 16ft ?ftft 74ft :4ft M + T 

M + T12040 80 160 200 240

Medicina Veterin&riaVi^osa 40 80 120 160 200 240 440 M + T



projeto de interiorizafSo da UFAL - campus de Arapiraca •48

Caracteriza^ao dos Cursos

Nova configurate para os cursos Interiorizados

Os cursos de graduate oferecidos no interior, no ambito do projeto de expansao da UFAL, 
constituent experiencia inovadora, apresentando caracteristicas distintas daquelas ja observadas 
nos cursos do Campus Central/Maceio. Respondem a necessidade de adofao de um projeto 
academico-administrativo inovador, flexivel e economico em recursos humanos e materiais, mas 
sem sacrificar a qualidade nem deixar de ser apropriado as novas cond^oes de operate da 
instituito em sintonia cbm as fronteiras e' as novas dinamicas do conhecimento, a considerate 
da pluralidade dos saberes e da interdisciplinaridade, objetivando a formato competente e 
cidada dos seus alunos. Assim fazendo, a UFAL ousa definir novos padroes e procedimentos 
institucionais, nova estrutura e novos projetos pedagbgicos, como resposta aos novos desafios da 
contemporaneidade e suas exigencias quanto ao dinamismo, qualidade, inovato, 
compartilhamento e insert© global, mas tambem, ato em escala real, atendendo as demandas 
locals.

Estrutura e conteudo: principles orientadores

Os cursos (inicialmente de graduate) a serem implantados no Campus de Arapiraca e em seus 
Polos, deverao ser agrupados em Eixos Temdticos assim definidos:

1- Eixo das Agrdrias: cursos de agronomia, zootecnia, medicina veterinaria;
2- Eixo da Educagao: licenciaturas: matemdtica, fisica, biologia, quimica e educate fisica;
3- Eixo de Gestdo: cursos de administrate, ciencias da computato e turismo;
4- Eixo das Humanidades: cursos de service social e psicologia;
5- Eixo da Saude: curso de enfermagem;
6- Eixo da Tecnologia: curso de arquitetura e engenharia de pesca.

A nova estrutura e o novo conteudo curricular, contemplando a oferta semestralizada de 
disciplinas, deverao ser organizados mediante a seguinte configurato geral:

• Tronco Inicial, de conteudo geral, mas com abordagem comum aos cursos agrupados nos 
Eixos Tematicos.

• Tronco Intermedidrio, de conteudo comum aos cursos de cada Eixo Temdtico.
• Tronco Profissionalizante, conteudo especifico da formato graduada final.

E importante observar que os Eixos Temdticos agrupam classes de cursos que guardam 
identidades, atividades e formates disciplinares comuns. A definite dos cursos que os 
compoem e flexivel e progressiva, consideradas a base natural da sub-regional alagoana em 
apre9o, as vocates economicas e a expressao dos alunos concluintes do ensino medio da rede - 
publica, das instituites publicas, das lideran9as locals e da iniciativa privada, mas tambem, o 
acesso aos recursos federais de expans&o e manuten9ao da institui9ao.

Tronco Inicial:

O Tronco Inicial e parte integrante, obrigatbria e comum do projeto pedagogico de todos os 
cursos de gradua9ao interiorizados pertencentes a cada Eixo Temdtico. Articula-se em fun9ao de 
quatro unidades de forma9ao b&sica que se desdobram em disciplinas interdisciplinares e 
modulares, sendo a ultima unidade, um seminario integrador, oferecido em dois mementos e 
abrangencias. O conteudo deste Tronco compreende atividades desenvolvidas em 20 boras
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'semanais, por um semestre (20 semanas), oferecendo-se ao final, 400 horas semestrais. Objetiva 
a oferta e a discussao critica de conhecimentos referentes a:

• Disciplina: “Sociedade, natureza e desenvolvimento: rela^oes locals e globais”. Devera 
ser oferecida em 06 horas semanais el20 horas semestrais.

Ementa: Reflexao critica sobre a realidade, tendo como base o conhecimento de mundo a 
partir de um contexto local e sua inser9ao global, atraves de abordagem interdisciplinar 
sobre sociedade, seu funcionamento, reproduce, manifestapoes diversas e suas redoes 
com a cultura, economia, politica e natureza.

Conteudo program&tico: Sociedade, cultura e politica. Ciencia, tecnologia e processes 
produtivos. Relates sociedade-natureza e a questao ambiental. Desenvolvimento e 
subdesenvolvimento. Principios ecologicos, sociais e economicos basicos na constru^So de 
novos paradigmas de desenvolvimento. 0 global e o local: identidade, integrate, rupturas 
e diferenqas.

• Disciplina: “Produ^So do conhecimento: ciencia e nao-ciencia”. Devera ser oferecida 
em 06 horas semanais el20 horas semestrais.

Ementa: Instni9ao e discussao sobre ciencia e seus instrumentos, procedimentos e metodos 
cientificos, mas tambem sobre as expressoes de conhecimento tradicional, populares e 
locais, para o reconhecimento de um dialogo de saberes e a intemaliza9§o de novos 
paradigmas.

Conteudo programatico: Conhecimento, a9ao, estrategias. Materiais, metodos, conceitos, 
leis, modelos, teorias e paradigmas. Epistemologia e critica da ciencia. A complexidade 
b&sica. M6todo cientifico: observa9&o, experimenta9ao e formula9ao de modelos. A crise 
do modelo disciplinar da ciencia classica e os novos desafios/necessidades para a 
compreensao do mundo atual: a demanda de uma ciencia da complexidade. A integra9ao 
do conhecimento e a constru9ao interdisciplinar. A recria9ao/revaloriza9ao/integra9ao: 
saberes proprios e de outra natureza. O dialogo de saberes. Conhecimento empirico e 
tradicional: observa9ao do contexto, acumula9ao e transmissao de conhecimento. Os mitos. 
As complementaridades dos saberes.

• Disciplina: “L6gica, informatica e comunica9ao”. Devera ser oferecida em 06 horas 
semanais el20 horas semestrais.

Ementa: Oferta de instrumentais basicos requeridos pelo cursar da gradua9ao 
universit£ria, fundamentalmente: usos da linguagem, indu9ao e dedu9ao; novas tecnologias 
de comunica9ao, usos do computador e da internet; eexpressao escrita, analise, 
interpreta9ao e critica textual.

Conteudo programatico: Usos da linguagem. Falacias nao formais. Defin^ao. 
Introdu9ao a dedu9ao.Introdu9ao k indu9ao. Desenvolvimento de projetos utilizando o 
computador. O papel da Internet na sala de aula atual. Explorando a WWW. 
Desenvolvimento de paginas WEB para a aprendizagem. Comunicando-se pela Internet.

• “Seminario integrador I”: Trata-se de discussao local, interdisciplinar, de integra9ao das 
atividades e de avalia9ao dos progresses discentes de cada eixo. Devera ser oferecido em 
02 horas semanais, por um semestre.
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Ementa: Seminario semanal de integragao dos alunos de cada Eixo Tematico, de conteu'do 
. definido pelo colegiado dos seus cursos.

QUADRO 14 - RESUMO: D1SCIPLINAS DO TRONCO1NICIAL 
(SEMESTRAIS)I

Horas/
semanais

Horas/
semestre

“Sociedade, natureza e desenvolvimento: relates locals e globais” 06 120
“Produgao do conhecimento: ciencia e niio-cifencia” 06 120
“InstrumentalizacSo b£sica de apoio a graduagao”.
Seminario Integrador I (especificb de cada Eixo)

06 120
02 40

Totais f 20 400

Tronco Intermedidrio:

O Tronco Intermediario e parte integrante, obrigatoria e comum do projeto pedagogico de todos 
os cursos de graduate pertencentes a um dos Eixos Temdticos de acima referidos. Articula-se 
em disciplinas, sendo uma delas um seminario integrador. O conteudo deste Tronco se 
desenvolve ao longo de um semestre letivos (de 40 semanas), em atividades de 20 horas 
semanais, obtendo-se ao final, 400 horas semestrais. Objetiva a oferta e a discussao critica de 
conhecimentos referentes a forma^o basica comum aos cursos de cada Eixo Tematico, atraves 
de disciplinas instrumentais de sintese. As disciplinas podem ser reunidas em Unidades 
Temdticas e seus conteudos disciplinares sao apresentados a seguir, apropriados a cada Eixo 
Tematico:

1- Eixo das Agrdrias:
2- Eixo da Educagao:
2- Eixo de Gestao:
4- Eixo da Saude:
5- Eixo das Humanidades:
6- Eixo da Tecnologia:

Tronco Profissionalizante:

O Tronco . Profissionalizante compreende conteudos objetivos, diretos, especificos e 
profissionalizantes, ofertados atraves de disciplinas que observam as caracteristicas peculiares 
dos projetos pedagogicos e traduzem as formates graduadas finais de cada curso, dentro dos 
cinco Eixos Temdticos, ja referidosJ

Caracteristicas gerais dos Troncos de Conhecimento:

• Flexibilidade curricular, possibilitando mobilidade dos estudantes entre'os Polos e o 
Campus do Interior, objetivando aquisi9ao de conhecimentos complementares (disciplinas) 
oferecidos em cada nivel cursado (Troncos de Conhecimento);
• Formafao profissionalizante jenvolvendo praticas e estagio final com interven9ao na 
realidade local, aferida mediante monografia com banca docente e defesa publica;
• Pesquisa e extensao, enquanto princlpios pedagogicos, devem estar presentes nas atividades 
curriculares de cada etapa; |
• Os projetos pedagogicos dos cursos poder2o center ate 20% de carga horaria ministrada na
modalidade a distancia, segundo permite a legisla9ao em vigor; j
• O ingresso dos candidates aos cursos interiorizados da UFAL devera observar processo 
seletivo comum aos demais cursos da UFAL, sendo classificatorio e aferindo conhecimentos
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referentes ao conteudo exigido no ensino medio; Entretanto, o primeiro processo seletivo para 
os cursos do Campus de Arapiraca devera ocorrer em data espedfica, em meados de 2006, 
diante do inicio de funcionamento dos cursos previsto para agosto desse mesmo ano.
• A re-op9ao entre os diferentes Troncos Intermediarios e Profissionalizantes nao sera 
permitida, restrita apenas quando no interior de Tronco Intermediario ou Profissionalizante 
comum, a depender numero de vagas e das exigencias especificas de cada curso, mediante 
sele9So especifica, se caso for.
• Novos. procedimentos de gestao administrativa e academica, informatizados, serao 
requeridos e apropriados ao novo modelo pedagogic©, permitindo o acesso dos discentes, dos 
docentes e dos gestores as suas areas especificas, objetivando reduzir o tempo burocr&tico, o 
uso de papeis e o deslocamento pessoal desnecessario.


