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0 Campus Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas vem passando por 

transformagoes resultantes da construgao das instalagoes universitarias no seu espago fisico, 
nas suas quatro Unidades Academicas: Unidade Vigosa, Unidade Penedo, Unidade Palmeira 

dos Indios e Sede Arapiraca. A infraestrutura instalada contempla blocos de salas de aula, 

auditorio, biblioteca, instalagoes esportivas, laboratorios, setores administrativo, enfim, um 

conjunto de equipamentos que tem sido edificado desde o process© de interiorizagao da 

Universidade, em 2006.

Diante disso, o planejamento do Campus Arapiraca esta diante de uma grande 

oportunidade, mas tambem, de um grande desafio: por se tratar de um campus universitario 

recem-instalado, a UFAL/Campus Arapiraca encontra-se numa ocasiao privilegiada para 

elaborar seu Plano Diretor. E uma oportunidade fmpar de possibilitar a comunidade 

academica, pensar seu espago fisico e institucional, junto com os agentes da gestao, nos 

primeiros estagios de funcionamento do Campus, permitindo a essa comunidade uma 

atuagao participativa na construgao dos espagos fisico e social da universidade.
Ao mesmo tempo, esse esforgo de planejamento se mostra urgente e necessario.

. Materializados no espago fisico do campus, os equipamentos universitarios produzem uma 

dinamica na ocupagao que, se nao for devidamente pensada, pode ocasionar problemas 

irreversiveis, podendo comprometer o desenvolvimento do Campus, tanto nos aspectos 

academicos, sociais, economicos e ambientais.
Outro fator diretamente relacionado com esse estagio inicial de implantagao e o 

conjunto de demandas emergenciais por infraestrutura. Para desempenhar suas atividades de 

forma precaria, os cursos instalados no Campus dependem do planejamento e construgao de 

uma s6rie de equipamentos universitarios. As demandas por tais equipamentos na ordem do 

dia e, portanto, precisam ser edificados no espago universitario com urgencia.
Diante desse contexto, o Conselho da Unidade deliberou afirmando a necessidade de 

elaboragao de um Plano Diretor com o intuito de promover um arranjo espacial e academico- 
institucional que oriente o desenvolvimento do Campus Arapiraca, em consonancia com os 

objetivos e metas apontados pelo Plano de Desenvolvimento Institucional, pelo Projeto 

Pedagogic© Institucional e pelo Projeto de Interiorizagao da Universidade Federal de Alagoas.
O trabalho esta sendo conduzido por uma comissao composta por professores e 

alunos da UFAU Campus Arapiraca. Essa comissao encarregada da elaboragao do Plano e 

aberta a todas as areas do conhecimento e aos Cursos presentes nas quatro Unidades, 
visando a elaboragao do Plano Diretor do Campus Arapiraca de forma universitaria, a partir da 

integragao dos diferentes campos do saber.
Este relatorio, elaborado pela equips t^cnica do Plano Diretor UFAL Campus Arapiraca 

Sede e Unidades Palmeira dos Indios, Penedo e Vigosa apresenta um diagndstico da
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comunidade universitaria, das instalaQoes fisicas e das condigoes de funcionamento, visando 

oferecer um panorama do Campus .no contexto atual.
O diagnostico foi elaborado contemplando as seguintes escalas:

a) escala intra-universitaria, que diz respeito ao espago destinado as unidades 

academicas com suas instalagoes;

b) escala universidade/cidade, que diz respeito a relagao entre a Unidade Academica e 

a cidade onde esta situada, e;
c) escala universidade/regiao, relativa a insergao da universidade no contexto regional 

em que esta inserida.

Essa abordagem multiescalar tern por objetivo contemplar os impactos biunfvocos 

entre o espago urbano e regional e o espago universitario, de modo a permitir uma analise 

mais abrangente da interiorizagao, cujo mote consiste numa estrategia de desenvolvimento 

regional.
A proposta esta estruturada em tres partes:

* Produto I. Introdugao e Estudos Referenciais;
♦> Produto II. Caracterlzagao do corpo social e diagnostico setorial da infraestrutura 

e instalagoes fisicas das Unidades Academicas - Arapiraca, Penedo, Vigosa e 

Palmeira dos fndios, contemplando as Areas tematicas e as Estimativas de expansao; 

e Resumos Executives dos relatorios finals e diretrizes para as Unidades 

Academicas - Arapiraca, Penedo, Vigosa e Palmeira dos Indios;
* Produto III. Diretrizes estruturantes e setoriais e Pianos Gerais de 

Desenvolvimento Territorial: proposta para discussao junto a comunidade 

academica.

O primeiro produto traz uma avaliagao do projeto de interiorizagao da UFAL no Agreste, 
a partir de uma analise atual dos objetivos tragados, da regionalizagao proposta e das 

variaveis indissociaveis, definidas como metas prio'ritarias nas agoes de planejamento: as sub- 

regioes naturals e suas vocagoes economicas e a demanda pela formagao superior no interior 
do estado. A avaliagao comparou os dados levantados no contexto da elaboragao do Projeto 

de Interiorizagao, em 2004, com os dados atuais para as duas variaveis indissociaveis. Os 

estudos sobre a comunidade universitaria consistiram em um levantamento de dados 

quantitativos e quaiitativos de modo a clarificar melhor o corpo social da comunidade 

academica da UFAL Campus Arapiraca Sede e Unidades. Esse estudo e de extrema 

relevancia, pois qualquer instrumento de planejamento deve priorizar as pessoas, com suas
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especificidades e diferengas. Por fim, o cohhecimento sobre a comunidade academica permite 

uma leitura mais precisa sobre suas demandas, seus anseios e suas expectativas.
0 segundo produto traz um levantamento das condigoes atuais das quatro Unidades 

Academicas do Campus Arapiraca - Unidade Vigosa, Unidade Penedo, Unidade Palmeira dos 

Indies e Sede Arapiraca - a partir de quatro areas tematicas: assistencia estudantil, identidade 

e cultura, servigos urbanos e infraestrutura. Foram realizados levantamentos em todas as 

Unidades Academicas do Campus Arapiraca, de modo a elaborar um panorama atual no 

tocante a esses quatro temas.

0 terceiro produto descreve as diretrizes de crescimento com base nas necessidades 

das Unidades Academicas, e apresenta estimativas de investimentos para o Campus em 

prazos de execugao, a saber: emergencial, curto, medio e longo prazo, considerando um 

Horizonte de ate 12 anos. Esta estimativa e baseada na continuidade do process© de 

planejamento, aqui iniciado, que possa promover meihores condigoes de vivencia e de 

trabalho nos espagos universitarios do Campus Arapiraca. Esta ultima parte finaliza com 

parametros construtivos para espago escolares e o inventario. das edificagdes propostas, 
considerando as diferenciagoes entre as Unidades de Ensino, mas tambem propondo que 

seja mantida uma unidade de planejamento arquitetonico baseada em principios de conforto 

ambiental, acessibilidade, partido arquitetonico, racionalidade construtiva e valorizagao das 

pessoas, estudantes, professores, tecnicos administrativos e funcionarios terceirizados, 
enquanto usuarios dos espagos edificados.

2. PRINCIPIOS ORIENTADORES

Os principios orientadores foram tornados como fundamentos de todas as atividades 

desenvolvidas no decorrer da elaboragao do Plano Diretor. Eles sao definidos a partir de uma 

reflexao sobre a problematica do espago universitario em questao, ou seja, sao os produtos 

fundamentals do processo de produgao de conhecimento acerca do objeto do planejamento 

e, portanto, se constituem como ancoragens que devem nortear as proposigoes das agoes em 

seus multiples aspectos. A partir da analise do diagnostico realizado, foram definidos os 

seguintes principios orientadores:

1. Participagao: o processo deve ser aberto a participagao e ser representativo das 

aspiragoes de toda a comunidade universitaria. Qualquer instrumento de planejamento so se 

constroi com o posicionamento ativo daqueles que estarao direta ou indiretamente implicados 

em seus desdobramentos. Participar da tomada de decisoes que trazem implicagoes coletivas 

e individuals e um direito do cidadao e deve ser exercido na sua plenitude.
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2. Interagao social: estimular o encontro e a coesao da comunidade universitaria, 

criando espagos de permanencia e de convivencia. As Unidades, de modo geral, foram 

implantadas em locals distantes dos centres das cidades, configurando espagos universitarlos 

ermos e desconectados da vida urbana. Somando a isso, e latente a ausencia de servigos 

complementares tais como farmacias, mercados e terminals de auto atendimento para 

servigos bancarios proximos as Unidade Academicas. No ambito intra-universitario, a 

interiorizagao tem centrado seus esforgos em equipar as Unidades Academicas, em primeiro 

lugar, com espagos destinados a transmissao do conhecimento; em menor grau, .com 

espagos para produgao do conhecimento; e em ultimo lugar, com espagos destinados a 

interagao da comunidade universitaria. Aos espagos de convivencia tem sido destinadas areas 

residuals, sem nenhum tipo.de conforto que estimule a permanencia. Em suma, as Unidades 

sao carentes de centralidades que possibilitassem a interagao da comunidade academics e a 

apropriagao ativa do espago universitario para fins de lazer e descontragao.

3. Desenvoivimento ffsico-espacial: dotar os espagos universitarios de infraestrutura 

adequada, favorecendo o bom desempenho das atividades academicas. A carencia de 

espagos adequados afeta usos fundamentals em qualquer espago universitario, tais como 

bibliotecas, auditorios e laboratorios, e nao. atende as demandas minimas por assistencia 

estudantil, evidenciada pela ausencia, em todas as Unidades, de residencia universitaria e 

restaurante universitario. Alem disso, persistem problemas de infraestrutura relacionada aos 

servigos basicos, tais como interrupgoes frequentes de abastecimento de agua e fornecimento 

de energia e a adogao de solugoes paiiativas para o esgotamento sanitario.

4. Integragao: na escala intra-universitaria, integrar as quatro Unidades Academicas; 

na escala regional, integrar as Unidades as cidades-sede e as regioes em que o estao 

situadas. Com Unidades situadas em diferentes microrregioes, o Campus vem sendo 

fragmentado por problemas decorrentes de dificuldades de estabelecer similaridades e de 

fragilidades do aparato institucional vigente. Faz-se necessario promover a coesao das 

Unidades respeitando suas diferengas e construindo um campo de dialogo pautado por 

objetivos comuns, promovendo um redesenho. do aparato institucional e redefinigao da 

relagao Campus/Unidades Academicas. Em maior escala, faz-se necessaria a construgao de 

espagos para dialogos entre universidade e sociedade com vistas a implementar agoes em 

prol do desenvoivimento regional, nos aspectos culturais, politicos, economicos e sociais.

3. OBJETIVOS
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3.1. Objetivo Geral:

• Instaurar um processo de planejamento continuo que promova o desenvolvimento 

fisico-territorial e academico-institucional do Campus Arapiraca, em articulagao com a 

realidade regional em que esta inserido, a partir de uma metodologia participativa, 
definindo metas para um lastro temporal de 12 anos.

3.2. Objetivos Especificos:

• Mobilizar a comunidade universitaria para pensar de forma coletiva o desenvolvimento 

do Campus Arapiraca de forma articulada com a promogao do desenvolvimento 

regional;

Promover a integragao das quatro Unidades Academicas que compoem o Campus 

Arapiraca, respeitando suas diferengas;

• Ampliar os espagos de interlocugao entre a UFAL Campus Arapiraca e as instituigoes 

publicas com vistas a construir um espago de diaiogo interinstitucional.

4. METODOLOGIA

A primeira etapa de elaboragao do Plano Diretor consistira na elaboragao de um marco 

teorico-conceitual de modo a aproximar a equipe tecnica com o tema planejamento de 

espagos universitarios. Foram realizadas reunides com apresentagoes de estudos de caso 

sobre pianos diretores de universidades brasileiras, onde foram discutidas as metodologias 

adotadas, os conteudos e os resultados alcangados. O marco teorico serviu de insumo para a 

produgao de conhecimento sobre o tema.
A segunda etapa consistiu na divulgagao do inicio das atividades do Plano Diretor as 

Unidades Academicas. Essa fase teve por objetivo mobilizar e sensibilizar a comunidade 

academica para pensar de forma conjunta o desenvolvimento do Campus Arapiraca.
A terceira etapa consistiu na elaboragao de um diagnostico do Campus Arapiraca, a 

partir de um levantamentd sistematico de dados sobre o corpo social do Campus e sua 

infraestrutura fisica. Essa etapa consistiu em diversas visitas as Unidades Academicas com 

vistas a coletar dados referentes aos problemas vivenciados e as agoes desenvolvidas pela 

comunidade academica.
A quarta etapa consistira na definigao de diretrizes a partir do diagnostico realizado, 

assegurando a participagao da comunidade academica no delineamento das agoes que 

poderao produzir efeitos concretos no desenvolvimento do Campus Arapiraca.
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5. HISTORICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

A Universidade Federal de Alagoas foi criada em 25 de Janeiro de 1961, por ato do 

entao presidente Juscetino Kubitscheck.

0 ensino superior no estado era oferecido por faculdades isoladas, a exemplo da 

Faculdade de Direito, criada em 1933, a Faculdade de Medicina (1951), Filosofia (1952), 

Economia (1954), Engenharia (1955) e, por fim, a Faculdade de Odontologia, criada em 1957. 

Essas instituigoes de ensino superior, representando o processo de modernizagao de 

Alagoas, consolidaram e deram condigoes para a criagao da UFAL

Os dez primeiros anos da Universidade Federal de Alagoas foram conduzidos pelo 

Reitor Aristoteles Calazans Simoes. Empossado em outubro de 1961, o primeiro Reitor da 

UFAL tinha como principal meta a criagao de uma Cidade Universitaria, pois das seis 

Faculdades que faziam parte da nova Universidade, apenas duas funcionavam em instalagoes 

adequadas. As demais estavam alocadas em espagos que comprometiam seu bom 

funcionamento. A Escola de Engenharia estava instalada no antigo predio da Escola Tecnica. 

A Faculdade de Odontologia estava mal acomodada num edificio que havia sido construido 

com propositos residenciais. A Faculdade de Filosofia funcionava junto ao Colegio Guido de 

Fontgalland e a Faculdade de Ciencias Economicas tambem nao possuia sede propria. A 

UFAL carecia ainda de um edificio para abrigar a Reitoria. Diante dessas condigoes, o Reitor A. 

C. Simoes dedicou todo o seu reitorado, com tres mandates de duragao, a criagao de 

espagos fisicos, de instalagoes adequadas, de construgoes e de reconstrugoes visando dotar 

a UFAL do seu espago universitario.

Criagao da Universidade Federal de Alagoas

A implantagao da Cidade universitaria da UFAL comega a se tornar realidade em 1966, 

com a construgao dos primeiros edificios.

Entre os anos de 1971 e 1975, a UFAL e dirigida pelo Reitor Nabuco Lopes Tavares da 

Costa e por um grupo de professores que buscaram dotar a universidade de uma feigao 

moderna, apesar dos marcos autoritarios do governo ditatorial. De imediato, o Reitor Nabuco 

Lopes e sua equipe trataram de descentralizar a administragao superior, criahdo as Pro-
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Reitorias de Assuntos Academicos, de Assuntos Comunitarios e de Assuntos de 

Planejamento. 6rgaos de assessoria ao gabinete do reitor tambem sao institindos, inclusive 

uma Assessoria Especial de Seguranga e Informagao AESI, sob a diregao de um coronel do 

exercito, que tinha como finalidade reunir informagoes sobre professores, funcionarios e 

estudantes e repassa-las aos orgaos federais de repressao.

At6 1971, a DEAL havia apenas realizado agoes de educagao formativa. Com o intuito 

de registrar as deficiencias da instituigao, foi elaborado um piano emergencial para o ano de 

1972, e um piano para o pertodo 1973-1975, intitulado Documento Descritivo Preliminar. A 

administragao de Nabuco Lopes considerou que a UFAL encontrava-se “fechada em si 
mesma, dissociada do esforgo regional de desenvolvimento e desvinculada de outras 

organizagoes oficiais e privadas (...) atribuia-se tudo isso aos padrbes conservadores 

eminentemente rigidos” adotados pela administragao anterior, que utilizava da centralizagao 

das agoes sem qualquer suporte tecnico, fazendo com que as decisdes fossem sempre 

pessoais. Haviam sido criadas algumas assessorias e departamentos, mas nao funcionavam 

devidamente, sendo urgente uma reforma universitiiria (VERQOSA & CAVALCANTE, 2011).
A reforma universitaria foi implementada pela Lei n° 5.540 de 28 de novembro de 1968. 

A Universidade foi entao reestruturada com a jungao de drgaos e a criagao de Centres em 

substituigao aos Institutes e Faculdades. Na area da saude, as agoes foram ampliadas gragas 

ao funcionamento do Hospital Universitario e a vinda do Navio-hospital S. S. Hope, atraves de 

convenio entre a UFAL e a uma fundagao norte-americana, a qual o navio pertencia.

• »•.
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De 1974 a 1975 novos cursos foram criados, possibilitando a formagao de profissionais 

em outras areas do conhecimento. Os noyos cursos criados nesse contexto foram: 
Agronomia, Arquitetura, Enfermagem, Tecnologo mecanico, Tecnologo Industrial de Agucar- 
de-cana, Licenciatura em fisica, Matem^tica, Quimica, Biologia, Educagao Fisica, Licenciatura 

curta em pedagogia. No ano seguinte criam-se os cursos de Tecnblogo em Bovinocultura e 

Saneamento ambiental.
Esse crescimento fez surgir a necessidade de ampliar 0 quadro de professores. Em 

1975, a UFAL contava com 539 professores, dos quais 13 tinham titulo de mestre e apenas 03 

com titulo de doutor. A Universidade investia na qualificagao dos seus professores atraves da
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Comissao Permanents de Tempo Integral e Dedicagao Exclusive (COPERTIDE), da Comissao 

de Pos-Graduagao e Pesquisa (CPP) e dos Departamentos Dldatlco-Cientificos.

Obrasdo Hospital

Com a expansao dos cursos, a Universidade passa a carecer de espagos fisicos uma 

vez que as obras no Campus A C. Simdes ainda nao estavam concluidas. Foi criada nesse 

penodo a Imprensa universitaria e pela primeira vez a Universidade realizaria concursos 

publicos para o ingresso de seus docentes. A UFAL mobilizara cada vez mais esforgos na 

produgao de pesquisa.

A Universidade celebra urn convenio com a Superintendencia do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), para desenvolver urn estudo ecoldgico e urn levantamento do potencial 
pesqueiro dos estuarios e lagoas do Estado.

A decada de 70 foi marcada por avangos na institucionalizagao das atividades artisticas 

e culturais, como o Coral Universitario fundado em 1973, o Corufal; o langamento do Cinema 

de Arte, Cinufal e a abertura do Museu Theo Brandao de Arte e Folclore, ambos em 1975; e a 

fundagao da Biblioteca Central em 1976. Tamb6m foram criados o Conjunto Musical e de 

Danga Moderna e Grupos Folcldricos (Pastoril, Baiana, Maracatu e Taieira).
No fim desta d6cada, houve um acrescimo do numero de docentes com p6s- 

graduagao, cerca de 8% dos docentes tinham obtido o grau de Mestres, mas, ainda apenas 

2% possuiam titulagao de Doutor ou Livre-Docentes. Nesse contexto, em 1979, a gazeta de 

Alagoas publicou a noticia de 37 trabalhos de pesquisa haviam sido feitos pela UFAL nos 

ultimos dois anos. A esse volume de produgao cientifica, o reitor, prof. Manoel Ramalho se 

referiria como “os inquietos da Universidade", comprovando que a pesquisa ainda seria uma 

•atividade de career excepcional as atividades docentes na UFAL. A lideranga em pesquisa na 

UFAL estava a cargo do Laboratorio de Pesquisa em Recursos Naturals e, na decada de 80 ao 

grupo de docentes de Fisica, que trabalhavam as linhas de pesquisa em Magnetismo e 

materials magneticos, Mecanica estatistica, Espectroscopia optica e 6tica nao-linear 

(VERQOSA & CAVALCANTE, 2011).
No fim de 1979, foi empossado o Reitor Joao Azevedo, que no inicio da sua gestao 

langou um piano estratggico de tres anos, o documento Diretrizes B&sicas. Esse documento
11



proponha a fortalecer a pesquisa, atraves da Pro-reitoria de Pos-graduagao e Pesquisa, que 

apostou em acordos nacionais e internacionais para promover agoes de pesquisa, 
principalmente na area de quimica. Tambem se propunha a desenvolver mais estudos sobre o 

contexto socioeconomico de Alagoas. A decada de 80 foi marcada por avangos e 

modernizagao da estrutura acaddmica e administrativa. As agoes na direa de culture 

continuaram a se fortalecer com a criagao dos cursos de Artes (Musica e Interpretagao 

Teatral), da Pinacoteca Universitaria, inicialmente instalada nos poroes do Museu Theo 

Brandao, da Orquestra de Camara da UFAL e da Edufal, a Editora da UFAL. Tambem foi 

marcada a atuagao e a consolidagao do movimento estudantil nas questoes nacionais de 

redemocratizagao do pais, atraves da publicagao do jornal Boca do Estudante, que circulou 

nas decadas de 70 e 80, articulado entre o DCE, os Diretorios Academicos e as 

Coordenadorias Academicas. Nesse penodo as organizagoes estudantis ainda eram 

controladas politicamente e financeiramente pelo Conselho Universitario e pela Reitoria.
O reitorado de Fernando Gama (1983-1987) foi marcado por investimentos do BID, 

afiangados pelo MEC para a ampliagao do Campus A.C. Simoes. Na Cidade Universitaria 

foram edificados: a Reitoria, a Biblioteca' Central, os predios dos Centres de Tecnologia, de 

Educagao e de Ciencias de Saude e blocos de salas de aula, duplicando as instalagoes 

precarias existentes, e imprimindo urn ar de urbanidade moderna ao Campus, inspirado no 

contexto arquitetonico de Brasilia. Nessa fase nao foram contempladas instalagoes de 

servigos, tais como alimentagao, atendimento bancario ou comercial, que pudessem dar mais 

conforto a comunidade academics. Na decada de 80, a comunidade academica conseguiu, 
mesmo contra algumas resistencias do poder oligarquico da sociedade alagoana, transformer 
a forma de investidura aos cargos de gestao da UFAL, para a eleigao direta paritaria, sendo 

uma das primeiras experiencias nesse sentido nas Ifes. Nessa decada tambem aconteceu 

uma das maiores greves dos docentes e tecnicos por reajustes salariais e melhores condigoes 

de carreira, que durou 84 dias; e, a fundagao do primeiro curso de Mestrado em Letras, em 

1989. Dois problemas perduraram nesses anos: a mudanga do Curso de Agronomia da 

Fazenda Sao Luis em Vigosa, para o CECA em Maceio, encarado como urn retrocesso na 

ocupagao do interior de Alagoas, e o funcionamento da UFAL apenas em periodo diurno, 
excluindo dos trabalhadores a possibilidade de frequentar a universidade.

Reforgando o movimento nacional pela redemocratizagao do pais, a comunidade 

academica da UFAL participou com a consolidagao da liberdade do movimento estudantil, e 

com a mobilizagao dos docentes e tecnicos-administrativos, de carater mais politizado, atraves 

da Assufal, criada em 1972, que foi transformada em sindicato, Sinteseal (1990) e depois, 
Sintufal (1995). As principais participagoes nos movimentos sociais foram: a luta pelos Direitos 

Humanos, a participagao no Comite Estadual pela Anistia dos perseguidos e sentenciados.
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A partir de 1983, foi possivel eleger por voto direto e paritario desde coordenadores de 

cursos, diretores de unidades ate o reitor, por parte dos tres segmentos que compoem a 

comunidade academica: docentes, discentes e tecnicos-administrativos, com peso de 1/3 por 
categoria. Nas primeiras eleigoes diretas e paritarias foram eleitos para reitor(a): a professora 

Delza Leite Goes Gitai (1987-1991), primeira mulher reitora da universidade; o professor 
Fernando Cardoso Gama (1991-1995) e o professor Rogerio Moura Pinheiro (1995-1999/1999- 
2003).

A partir de 1990 comegaram a serem implantados cursos noturnos na UFAL, a fim de 

aproximar a instituigab dos trabalhadores, propiciando-os frequentar a educagao superior, e 

tambem houve a reabertura da Residencia Universitaria Alagoana, fechada em 1970.
O inicio dos anos 90 foi marcado pela enfase na indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensao, aplicados a relagao da UFAL com a sociedade. Foi amplamente 

incentivada a criagao de nucleos tematicos para a discussao de problemas e projetos da 

realidade regional e nacional, juntamente com agoes de extensao. Em diversos campos de 

atuagao haviam cursos, seminarios, encontros e debates acerca das questoes sobre direitos 

da mulher, cidadania, direitos dos menores, violencia, alfabetizagao, etc. Foi criado o Nucleo 

de Extensao e Desenvolvimento Regional (Neder) em 1983, o Museu de Historia Natural, a 

Usina Ciencia. Tambem foram criados diversos nucleo voltados a saude. Nesse contexto a 

UFAL completaria 30 anos de existencia, agora voltando-se ao fortalecimento das diversidades 

de agoes culturais e de pesquisa.
Fruto de uma preocupagao com a natureza pedagogics do ensino de graduagao na 

UFAL, e da articulagao entre ensino pesquisa e extensao, foi implementado o Projeto 

Pedagogico Global (PPG), pioneiramente implantado na area de saude pela Professora Ana 

Dayse de Rezende Dorea, que posteriormente se elegeria reitora da UFAL por duas gestoes 

consecutivas.
Com a mudanga da reitoria da Praga Sinimbu para o Campus A. C. Simbes, as 

atividades e agoes culturais se fortaleceram ao ocupar o antigo predict com a criagao do 

Espago Cultural Universitario.
Ate o fim da ultima decada do seculo XX, a UFAL, e sua comunidade academica 

sofriam com o clima de inseguranga sobre o future da universidade publics, gratuita e de 

qualidade no Brasil, que levaram a ocorrencia de diversas greves e manifestagoes, de carater 
nacional e local, inclusive peio rompimento total de uma antiga culture oligarquica e autoritaria 

de controle de poder academico, que ainda se fazia presente na instituigao, realizado pelo 

apoderamento de aiguns grupos nos processos eleitorais colegiados, com pquca ou nenhuma 

representagao estudantil ou dos servidores nos espagos deliberativos.
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Em ambito nacional, a educagao superior ingressava numa crise de valores, que 

colocavam em cheque a situagao da baixa produtividade versus o elevado custo de 

manutengao de estruturas de pesquisa e de pos-graduagao” numa instituigao publica e 

gratuita. O neoliberalismo se coiocava como poiitica publica em pauta no Brasil, 

especialmente na educagao. Em oposigao a essa crise, se fortalecia a classe docente da 

UFAL, com a crescente titulagao de seus membros, com o aumento do numero de pesquisas 

e de alunos envolvidos em bolsas de iniciagao a pesquisa e em programas PET. Nessa 

decada se destacaram as Ciencias Biologicas com o Laboratorio de Ciencias do Mar (Labmar) 

e o crescimento da titulagao dos docentes do Curso de Matematica, que fazia parte do CCEN 

- Centro de Ciencias Exatas e Naturais, seguidos dos docentes do Centro de Ciencias 

Humahas, Letras e Artes (CHLA). Tambem foram construidos novos blocos para abrigar 

espagos de ensino, e dos demais centros. Aos 30 anos de existencia, a UFAL oferecia a 

sociedade alagoana 25 cursos de graduagao em tres areas distintas - Exatas, Saude, e, 

Humanas e Socials.

No periodo de 1995 a 2002, a UFAL enfrentou diversos problemas, oriundos do modo 

de governo federal encarar a educagao superior - desde greves e manifestagoes constantes a 

uma forte evasao dos estudantes para o ensino privado. Muitos docentes se aposentaram 

temendo mudangas na previdencia, e uma antiga demanda da sociedade por mais cursos 

noturnos. Mesmo diante das adversidades de falta de transporte publico no periodo noturno, 

seis cursos na area de Humanas e Sociais foram criados a noite, para atender a esta 

demanda.

O enfrentamento dos problemas financeiros e administrativos passou por uma 

necessidade de reformulagao da estrutura interna da instituigao. Foi necessario desenvolver 

urn planejamento que pudesse ajustar as atividades da UFAL ao orgamento disponivel, e a 

busca por outros recursos junto ao MEC.

Nos anos 2000, algumas mudangas na educagao brasileira ampliaram os horizontes 

para uma maior igualdade de direitos a educagao publica e gratuita, adquiridas depois de 

muitos embates sociais, que contaram com a militancia poiitica de professores da UFAL na 

busca de cotas sociais para negros e para alunos advindos de escolas publicas. A UFAL 

compreendia seu compromisso com a educagao em Alagoas, nao somente na capital, 

Maceio, mas tambem no interior, quando criou cursos de graduagao a distancia, inicialmente 

Pedagogia, que atingia 300 professores das redes municipais em Alagoas, advindos de 68 

municipios. Em 1998 foram criados cinco polos de EaD (Maceio, Sao Jose da Laje, Santana 

do Ipanema, Penedo e Vigosa), com cerca de 900 professores cursistas, que impactaram 

numa melhora significativa do ensino fundamental de Alagoas.
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0 fortalecimento das agoes de pesquisa e de extensao, dos grupos de pesquisa e dos 

cursos de pos-graduagao foi notadamente crescente desde esse perfodo, havendo somente 

registro de crescimento e expansao dos grupos, das publicagoes e no numero de alunos 

envolvidos. Ao final da gestao do Prof. Rog6rio Pinheiro em 2002, a UFAL contava com 10 

cursos de mestrado e 3 cursos de doutorado.

Com a mudanga das poiiticas publicas para a educagao, advindas do governo Lula, a 

educagao superior no Brasil tomou urn novo folego. Houve uma valorizagao da qualidade do 

ensino publico e gratuito, com a reposigao do quadro de docentes e tecnicos, aumento no 

numero de vagas, valorizagao dos profissionais da educagao, e uma politica efetiva de 

assistencia estudantil.
A gestao da Prof.- Ana Dayse de Rezende Dorea, iniciada em 2003, foi marcada 

principalmente pelo planejamento da interiorizagao da UFAL, desde 2004, e a criagao do 

Campus Arapiraca, com sede em Arapiraca e polos nas cidades de Penedo, Vigosa e Palmeira 

dos Indies, em 2006, com a criagao de 16 cursos de graduagao, e a oferta de 640 vagas por 
ano. Para isso, a UFAL aproveitando o momento politico favoravel e necessario aderiu ao 

Plano de Reestruturagao das Universidades - o Reuni.

Alagoas, historicamente conhecida pelos baixos indices de matriculas em ensino 

superior, pela carencia e precariedade de educagao no interior do estado, pela carencia de 

todo tipo de assistencia a camadas mais pobres da populagao, ansiava pela interiorizagao do 

ensino superior gratuito ha decadas. Em 2010, ocorreu a implantagao do Campus Sertao, com 

sede em Delmiro Gouveia e polo na cidade de Santana do Ipanema, com a criagao de 8 

cursos de graduagao e oferta de 640 vagas por ano.
Nos ultimos oito anos houve um acrescimo significative do numero de matriculas em 

cursos de graduagao na UFAL. Em 2011 houve mais de 25.000 matriculas nesses cursos, que 

passou de 54 em 2003, para 80 cursos em 2011. As agoes de extensao tambem atingiram um 

numero nunca visto antes, foram registradas cerca de 700 agoes, mesmo sem recursos, 
totalizando a oferta de 420 bolsas institucionais. A matncula em cursos de mestrado e 

doutorado atingiu em 2011,3.183 alunos, distribuidos nos 34 cursos presenciais stricto sensu. 

Isso implicou num acrescimo de docentes efetivos concursados, que passou de 969 em 2003 

a 1.420 em 2011. Em 2011, o quadro docente era composto por 81% com dedicagao 

exclusive, 9% professor com tempo integral (40H) e 10% com tempo parcial (20H). Em 

titulagao, o crescimento tambem foi bastante substancial: 50% dos docentes sao doutores, 
40% sao mestres e 10% sao especialistas, ou graduados.

5.1 Unidades Academicas
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As Unidades Academicas (UA's), organizadas por area de cpnhecimento, compete 

desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensao, administrando-as de modo 

autonomo sob a supervisao geral da Reitoria e de acordo com as diretrizes emanadas do 

Conselho Universitario.

Unidades Academicas:

1. Campus Arapiraca
2. Campus do Sertao
3. Centro de Ciencias Agrarias - CECA
4. Centro de Educagao - CEDU
5. Centro de Tecnologia - CTEC
6. Escola de Enfermagem e Farmacia - ESENFAR
7. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU
8. Faculdade de Direito - FDA
9. Faculdade de Economia, Administragao e Contabilidade - FEAC
10. Faculdade de Letras - FALE
11. Faculdade de Medicina - FAMED
12. Faculdade de Nutrigao - FANUT
13. Faculdade de Odontologia - FOUFAL
14. Faculdade de Servigo Social - FSSO
15. Institute de Ciencias Atmosfericas - ICAT
16. Institute de Ciencias Biologicas e da Saude - ICBS
17. Institute de Ciencias Socials - ICS
18. Institute de Computagao - IC
19. Institute de Fisica- IF
20. Institute de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente - IGDEMA
21. Institute de Ciencias Humanas, Comunicagao e Artes - ICHCA
22. Institute de Matematica - IM
23. Institute de Quimica e Biotecnologia - IQB

5.2 Estrutura Organizacional da Universidade Federal de Alagoas
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Figura 1 - Estrutura organizational da UFAL. Fonte: www.ufal.edu.br

Figura 2 - Infraestrutura instalada da UFAL: areas construidas (edificios concluidos ate 

margo/2012)
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AREA
CONSTR. LOCAUZAQAOCAMPUS/UNIDADE

Campus Macei6/Rio largo
. Campus A. C. Simoes 
. Campus Delza Gitai 
Campus Arapiraca

150.593,75 m2 Av. Lourrval de Meto Mota, s/n,‘Tabuleiro do Marlins. Macei6/AL 
BR 104 Norte, km 85, Rio Largo/AL

14.575,07 m2
. Sede Arapiraca 
. Unidade Palmeira dos Indios 
. Unidade Penedo 
. Unidade Vigosa

7.953,34 m2 Av. Manoel Severino Barbosa, s/n, Bom Sucesso. Arapiraca/AL 
2.663,94 m2 Rua Sonho Verde, s/n, Eucalipto. Palmeira dos (ndios/AL 
1.325,85 m2 Av. Beira Rio, s/n, Centro Histbrico. Penedo/AL
2.631,94 m2 Avenida Firmino Maia, s/n, Fazenda Sao Luiz. Vi$osa/AL •

9.266,83 maCampus do Sertao
6.575,62 m2 Rodovia AL145, Km 3, nQ 3849, Bairro Cidade Universitbria 
2.691,21 m2 P<?a N. S. Assun^ao, 242, Monumento. Santana do Ipanema/AL

. Sede Delmiro Gouveia

. Unidade Santana do Ipanema
Fonte: www.utal.edu.br

6. O PROCESSO DE INTERIOR1ZAQAO DA UFAL

Os pianos de Interiorizagao das Instituigoes Federais de Ensino Superior (IFES) tem 

sido formulados pelos governos - em diferentes contextos1 como estrategias de 

desenvolvimento regional, visando a redistribuigao da riqueza nacional, e com isso, a redugao 

das disparidades regionais.

No contexto do governo Lula, as agoes no sentido de interiorizar a educagao superior 

publica tiveram infcio com o Programa de Expansao Fase I, implementado pelo MEC em 2003.

A partir das propostas apresentadas pelo Governo Federal para a interiorizagao das 

IFES, a Umversidade Federal de Alagoas iniciou, em maio de 2004, os estudos para 

elaboragao do projeto de interiorizagao. O diagnostico constatou a existencia de uma grande 

demanda por ensino superior no interior do estado, tendo em vista o numero de alunos 

matriculados no ensino medio nos municipios interioranos. Os estudos apontaram tambbm 

para a necessidade de formagao de professores, visando reverter o problema do 

analfabetismo no interior, bem como qualificar os quadros tecnicos de modo a atender as 

vocagoes economicas sub-regionais alagoanas. Os estudos embasaram a formulagao do 

Projeto de Interiorizagao da Universidade Federal de Alagoas: uma Expansao Necessbria, que 

propos inicialmente tres novos Campi: Arapiraca, no Agreste; Delmiro Gouveia, no Sertao e 

Porto Calvo, no Litoral Norte.

1 O Programa Campus Avangado, implementado na decada de 1970 pelos governos militares, foi o 
primeiro programa federal de interiorizagao das IFES e visava promover a irradiagao dos espagos 
universitbrios pelo territbrio brasileiro, justificado como estratbgia de reversao das disparidades 
regionais e de "seguranga nacional”. O campus avangado surgiu com o Projeto Rondon e foi 
implementado a partir de agoes conjuntas entre o Ministerio da Educagao e Cultura e o Ministerio do 
Interior.

#
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0 Projeto de Interiorizagao foi elaborado pela Comissao de Estudos sobre a * 

Interiorizagao da Universidade Federal de Alagoas. Segundo o Projeto, publicado em 

dezembro de 2005, a concentragao das instalagoes da UFAL no Campus A. C. Simoes, em 

Maceio, gerou restrigoes tanto no desempenho de seu papel enquanto instrumento de 

desenvolvimento regional, quanto no acesso ao ensino superior por uma parcela significativa 

de estudantes de baixa renda que residem nos municipios interioranos.

Com base nessa constatagao, o Projeto de Interiorizagao da UFAL definiu como 

objetivo geral: ‘‘atender a forte demanda do interior do estado - 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” 
(UFAL, 2005, p.6).

Os objetivos especificos definidos no Projeto foram:

■ Relacionar a sua capacidade de formagao profissional e cidadei, da sua produgao 

cientifica, tecnologica e artistica ao desenvolvimento local (municipal) e regional, 
potencializando e socializando recursos de saber, materiais e financeiros e induzindo 

novas demandas locais.
■ Articular-se com instituigoes que trabalham no interior e com suas problematicas - 

setor produtivo, poder publico, organizagoes nao governamentais, demais instituigoes 

de ensino superior publicas -, explorando as suas complementaridades atraves da 

valorizagao dos saberes (ainda fragmentados) cientifico, tecnico, cultural e popular.
■ Considerar e atuar sobre as particularidades, valores e problematicas locais, ao 

compreender que no espago local, micro, se expressa toda uma cultura macro e sua 

complexidade.
■ Possibilitar o estabelecimento de relagoes da comunidade academica com a sociedade 

em geral, atraves de agoes de extensao, de estagios e temas curriculares, assim como 

da prestagao de servigos especificos que contribuam, sem substituir o papel do poder 
publico, com a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.

■ Ampliar o acesso a educagao superior de setores tradicionalmente marginalizados da 

populagao, especialmente rurais, formando quadros apropriados as demandas locais e 

contribuindo fDara a sua fixagao no interior (UFAL, 2005, p.6).
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6.1. As Variaveis Indissociaveis

O Projeto considerou como variaveis indissociaveis: a) as sub*regioes naturais 

estaduais com suas vocagoes economicas, caracteristicas naturais e problem&ticas sociais; e 

b) as demandas potenciais regionalizadas por educagao superior..

a) As sub-regioes e suas vocagoes economicas

As sub-regioes do estado foram estudadas a partir de suas vocagoes considerando as 

atividades economicas predominantes em cada sub-regiao: cana-de-agucar e pesca artesanal 

na Mata/Litoral (Floresta); fumo, policultura alimentar e materias primas no Agreste 

(Transigao); e pecuaria extensiva no Sertao (Caatinga).

No contexto de sua elaboragao, o Projeto de Interiorizagao estabeleceu um dicilogo 

com o Programa de Mobilizagao para o Desenvoh/imento dos Arranjos e Territories Produtivos 

Locais do Estado de Alagoas - PAPL/AL, desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria 

com o SEBRAE/AL

A primeira versao do Programa de Arranjos Produtivos Locais (PAPL) foi langado em 

2004, com o objetivo de apoiar aglomerados de micro e pequenas empresas e produtores 

autonomos concentrados em municipios ou microrregioes do estado, buscando proporcionar 

oportunidades de crescimento economico2 (Seplande, 2012).

0 Programa definiu em 2004/2005 os seguintes Arranjos Produtivos Locais (APLs):

Figura 4 - Quadro dos arranjos produtivos locais no periodo de 2004/2005

[ Sub-redao ___ _
Agreste 
Agreste 
Agreste 
Agreste 

Mata
Litoral Node 

Lagoas 
Litoral Sul

. Delta do Sao Francisco 
Sertao 
Sertao 
Sertao

_______________
Maceio

,___ __, Maceio

^1APL
Mandioca
Movelaria

Pinha
Milho

  Setor
Agronegocio

Indiistria
Agronegocio

_Agroiiegocio_
Agronegocio

Servi^o
Servigo
Servico

Agronegocio
Indiistria

Agronegocio
Agronegocio

_______Agronegocio
Servigo

____ ...Servigo__

1
2
3
4

Floricultura tropical 
Turisino 
Turismo 
Turisino

___Piscicultura _ .
Laticinios
Apicultura

Ovinocaprinocultura
Piscicultura

•5
6
7
S
9
10
11
12
13

!Tec. da lufomiagao 
Cultma em Jaragua _

14
15

Fonte: PAPL, 2004; UFAL, 2005.

2 Disponivel em www.seolande.al.aov.br. Acesso em 10.05.2012
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De acordo com o Programa, os setores de atividades relacionados aos servigos e ao 

agronegocio foram indicados para a Zona Mata e Litoral; para o Agreste e para o Sertao, 

foram estimulados os setores relacionados ao agronegocio e a industria. Segundo o Projeto, 

portanto, a estrategia de desenvolvimento do interior deveria ser alicergada no estimulo ao 

setor de agronegocio, confirmando sua vocagao agraria.

Diante dessa estrategia, a interiorizagao da Universidade estimularia os APLs atraves 

da formagao de quadros profissionais aptos a produzir e aplicar os conhecimentos 

necessaries ao desenvolvimento das vocagoes economicas, demandas do setor publico e 

demandas do setor privado: “A expressao natural sub-regional e as suas vocagoes 

economicas tradicionais e modernas traduzem-se em demandas concretas por cursos 

universitarios [...] para viabilizar as potencialidades dos recursos locals atraves da produgao, 

da reprodugao social e dos servigos publicos e privados que Ihe dao suporte” (UFAL, 2005).

Figura 5 - Quadro dos APLs selecionados pelo PAPL/AL, com bases territorials nas microrregioes 
dos municipios-sede das Unidades da UFAL Campus Arapiraca.

TERRITORIO PRINCIPAIS AgOESAPL OBJETIVO E FOCO RESULTADOS
ESPERADOS

Abrange tres 
municipios 
localizados na 
meso-regiao 
geografica do 
Agreste Alagoano: 
Estrela de Alagoas, 
Igaci e Palmeira dos 
Indios, sendo a 
principal fonte de 
renda de cerca de 
1200 produtores, 
em sua maioria da 
agricultura familiar, 
ocupando uma area 
estimada em 2.000 
hectares.

OBJETIVO: Consolidaro 
cultivo da pinha na regiao do 
Agreste Alagoano, atraves da 
agregagao de valores, 
criagao e conquista de novos 
mercados para o produto 
pinha de forma a 
proporcionar o 
desenvolvimento sustentavel 
dos agricultores familiares. 
FOCO: Melhorar a atividade 
do produto, agregando valor; 
elevar a comercializagao dos 
frutos; elevar o 
empreendedorismo local e 
territorial; fortalecer as 
organizagdes locals de forma 
integrada

► Implantar programa de 
capacitagao em 
associativismo;

► capacitar em gestao da 
propriedade rural;

> realizar agdes de difusao 
tecnoldgica;

► implantar e manter sistema 
de assistencia tecnica aos 
produtores;

> promover a abertura de 
novos mercados;

> realizar o Festival da Pinha 
da Regiao;

* promover visitas tecnicas e 
aparticipagaodos 
produtores e tecnicos em 
eventos do setor.

• Aumentar o 
mimero de 
produtores 
envolvidos na 
atividade;

• Aumentar a renda 
mensal dos 
produtores de 
pinha;

• Aumentar a 
produtividade de 
pinha por planta.

Frutlcultura

Municipios da 
Regiao do Agreste: 
Arapiraca, Feira 
Grande, Junqueiro, 
Lagoa da Canoa, 
Limoeiro de Anadia, 
Sao Sebastiao e 
Taquarana.

OBJETIVO: Apoiar e 
fortalecer o desenvolvimento 
sustentavel da horticultura, 
usando racionalmente os 
recursos produtivos, visando 
ampliar a comercializagao, 
agregagao de valor aos 
produtos e o aumento no 
numero de ocupagao e 
renda dos pequenos 
produtores da regiao do 
agreste.
FOCO: Organtzar os 
horticultores da regiao para 
otimizar os processes de 
produgao e comercializagao; 
Incentivar a produgao 
agroecologica na regiao; 
Elevar a produgao e 
produtividade respeitando o 
meio ambiente; Incrementar 
a utilizagao de praticas 
modernas de cultivo; 
Implantar agdes para

v Realizar programa de 
capacitagao em 
associativismo e 
cooperativismo;

> Capacitar em Gestao da 
Propriedade Rural;

> Promover dias de campo;
* Implantar e manter 

programa de assistencia 
tecnica aos produtores;

* Implantar slstemas de 
adequagao k produgao 
org&ncia;

> Promover a abertura de 
novos mercados.

■ Aumentar a renda 
dos agricultores;

• Dlverslflcara 
produgao de 
hortaligas;

• Gerar novos 
postos de 
trabalho.

Horticultura
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miniinizar impactos 
ambientais;

Atalaia, Cha Preta, 
Cajueiro, Capela, 
Mar Vermelho, 
Paulo Jacinto, Pilar, 
Quebrangulo a 
Visosa.

OBJETIVO: Organizar os 
produtores e a produgao de 
inhame no Vale do Parafba , 
em Alagoas visando a sua 
melhoria sqcioeconomica de 
forma sustentavel.
FOCO: Estimular e fortalecer 
as organizagdes 
associativas; Aperfeigoar o 
processo produtivo, visando 
^ melhoria da qualidade e da 
produtividade; Fortalecer 
parcerias; Desenvolver o 
mercado atual e acessar 
novos mercados

► Implantar um programa de 
capacitagao na gestao dos 
negocios;

► Realizar palestras, 
seminaries e congresses;

► Promover festivals do 
inhame, valorizando a 
cultura e a tradigao 
produtiva local;

► Adequar a produgao 
agricola para fins de 
certificagao da qualidade 
dos processes produtivos;

► Elaborar projetos de 
infraestrutura produtiva, 
com a aquisigao de 
maquinas e implementos 
agricolas e implantagao de 
unidades de produgao de 
sementes;

► Desenvolver pesquisas 
cientificas, visando a 
identificagao e controle 
das principals mol6stias 
da cultura do inhame;

* Promover a assistSncia 
t6cnica continuada nas 
comunidades produtoras;

* Acessar novos mercados 
por meio de
comercializagao conjunta,

• Aumentar a 
produtividade da 
cultura do inhame 
na regiao;

• Elevar o numero 
de produtores que 
adotam tecnicas 
produtivas em 
conformidade 
com a orientagao 
da SEAGRI;

■ Certrficar 
produtores de 
inhame que 
participam do 
Projeto de 
Certificagao de 
Produtos e 
Processes;

• Aumentar a renda 
dos produtores de 
inhame.

Inhame

14 municlpios do 
Agreste Alagoano: 
Arapiraca, Campo 
Grande, Cralbas, 
Coite do Nbia, Feira 
Grande, Girau do 
Ponciano, Igaci, 
Junqueiro, Lagoa 
da Canoa, Limoeiro 
de Anadia, Sao 
Sebastiao, Olho 
D'Agua Grande, 
Taquarana e 
Palmeira dos Indies.

OBJETIVO: Implantar o 
principal pdlo nordestino de 
industrializagao da 
mandioca, visando promover 
o desenvolvimento local, 
atraves do fortalecimento da 
organizagao, da melhoria do 
nlvel de conhecimento 
tecnoldgico, do 
beneficiamento e 
diversificagao da produgao, 
gerando ocupagao e renda, 
crescimento economico e 
financeiro com 
sustentabilidade.
FOCO: A dinamizagao do 
APL Mandioca no Agreste 
tern por base a articulagao 
de parceiros e a realizagao 
de rodadas de negociagao 
para execugao das agdes 
definidas no Plano de Agao 
do APL, que e elaborado e 
validado pelos produtores a 
cada ano. Sua
contratualizagao, atraves das 
rodadas de negociagao, 
garante a execugao das 
agdes e o alcance dos 
resultados esperados. As 
agdes sao organ izadas por 
servigos de Marketing, 
Tecnologia, Capacitagao, 
Gestao e Infraestrutura

► Avaliagao de variedades 
de mandioca para mesa e 
para uso industrial, em 
relagao ao ciclo de 
produgao, produtividade, 
teor de amido e epoca de 
colheita, sob condigdes de 
irrigagao e sequeiro;

► Tratamento e utilizagao de 
reslduos;

► Revitalizagao das casas de 
farinha com melhoria das 
instalagdes e do processo 
produtivo;

* Implantagao de mini- 
industrias de produg§o de 
sequilhos a base de fecula 
de mandioca;

* Implantagao de uma 
fecularia;

► Implantagao do Instituto 
Agroalimentar;

► Implantagao de uma 
unidade de classificagao, 
padronizagao e 
empacotamento de 
farinha;

* Capacitagdes e missdes 
tecnicas para produtores e 
tecnicos;

t Formagao de estoque 
reguladorde farinha 
atravds do Programa de 
Aquisigao de farinha.

■ Aumentar o 
volume de 
mandioca 
processada no 
APL;

• Aumentar a 
quantidade de 
fornecedores 
produtores de 
mandioca, que 
destinam sua 
produgao para as 
unidades de 
processamento 
inseridas no APL;

• Aumentar o 
faturamento das 
unidades de 
processamento 
inseridas no APL;

• Adequar unidades 
de beneficiamento 
de mandioca, 
atendendo aos 
padroes tecnicos 
de produgao de 
alimentos;

■ Aumentar o 
padrao de 
qualidade da 
farinha produzida 
nas casas de 
farinha do APL 
Mandioca no 
Agreste.

Mandioca

#•

Especializada, de forma a 
facilitar as negociagoes e 
implementagao das mesmas.
OBJETIVO Estruturar o setor 

Palmeira dos fndios. moveleiro de Arapiraca e
Palmeira dos Indies de forma

Arapiraca e ► Capacitagao dos 
empresarios em gestao 
empresarial;

■ Ampliaras 
vendas;

• Elevar o nivel de
Movels
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atuante e organizada, 
buscando novas 
oportunidades de negocios 
em novos mercados, 
incrementando a 
rentabilidade do setor, 
melhorando a gestao 
empresarial, aumentando o 
nlvel de associativismo e 
melhorando a qualidade de 
processos e produtos para a 
satisfagao do clients final. 
FOCO: Articulagao e a 
realizagao de rodadas de 
negociagao para a execugao 
de agoes definidas em urn 
piano, discutido e elaborado 
a cada ano pelos 
empresdrios e parceiros. A 
sua contratualizagao garante 
a execugao das agoes e o 
alcance dos resultados 
esperados. As agoes sao 
organizadas e direcionadas 
para marketing, tecnologia, 
capacitagao, gestao e 
infraestrutura produtiva, de 
formaafacilitar as 
negociagoes e sua 
implementagao.

► Consultorias tecnicas (de 
chao de fabrica);

► Formagao de mao-de-obra 
especializada;

► Implantagao dos 
programas de qualidade, 
seguranga no trabalho e 
meio ambiente;

► Design, valorizando a 
identidade cultural da 
Regiao Agreste;

► Participagao em missoes 
tecnicas e eventos de 
importancia do setor;

* Criagao de uma 
associagao;

► Implantagao de urn 
Condominio de 
moveleiros;

► Estudos para a 
implantagao de um polo 
moveleiro em Arapiraca;

► Estudos para a 
implantagao de uma 
escola de marcenaria;

► Realizagao de semindrios 
e workshops do
setor;-

► Realizagao da DECOR 
AGRESTE-Mostrade 
Mdveis;

* Editoragao de artigos
' tecnicos - caderno de 

referenda do mobiliario;
► Abertura de novos 

mercados

renda;
■ Elevar o numero 

de pessoas 
ocupadas no APL

15 municlpios do 
Baixo Sao 
Francisco 
Alagoano, nas 
regioes da Zona da 
Mata, Agreste e Alto 
Sertao de Alagoas: 
Delmiro Gouveia, 
Olho D’Agua do 
Casado, Pao de 
Agucar, Piranhas, 
Traipu, Belo Monte, 
Sao Bras, Porto 
Real do Colegio, 
Igreja Nova, Sao 
Sebastiao, Penedo, 
Piagabugu, Feliz 
Deserto, Coruripe e 
Jequia da Praia. O 
territoriofaz divisa 
com os estados de 
Sergipe, Bahia e 
Pernambuco que, 
juntos, det6m o 
maior potencial 
piscicola do pais

OBJETIVO: 0 objetivo do 
APLeconsolidara 
piscicultura no Delta do Sao 
Francisco, atravSs do 
aumento sustentavel da 
produgao, da agregagao de 
valor, e da criagao e 
conquista de novos 
mercados para os produtos 
do APL
FOCO: As estrategias de 
atuagao do APL Piscicultura 
Delta do Sao Francisco tern 
por base a articutagao e 
realizagao de rodadas de 
negociagao para a executar 
as agoes definidas em um 
Plano de Agao, discutido e 
elaborado a cada ano, pelos 
piscicultores, parceiros e por 
um consultor especialista. A 
sua contextualizagao garante 
a execugao das agoes e o 
alcance dos resultados 
esperados. As agoes sao 
organizadas por servigos de 
Marketing, Tecnologia, 
Capacitagao, Gestao e 
Infraestrutura Especializada e 
Publics de forma a facilitar as 
negociagoes e a 
implementagao das agoes.

► Capacitagao dos 
produtores em 
associativismo, cuidados 
ambientais, tecnicas de 
produgao e gestao;

► Fortalecimento das 
organizagoes produtivas;

► Editoragao de informativos 
tecnicos;

► Elaboragao de pesquisas 
de mercado, diagnbstico 
da cadeia produtiva, e dos 
pianos de negocios das 
unidades de 
beneficiamento de 
pescado;

x Construgao de 
infraestrutura 
especializada;

x Assistencia tecnica aos 
piscicultores;

► Agoes para a abertura de 
novos’ mercados

• Aumentar a 
produgao de 
pescado cultivado 
anualmente

• Aumentar a 
produgao de 
tilapias 
anualmente

• Aumentar o 
numero de 
piscicultores do 
APL anualmente

Piscicultura

Municlpios 
ribeirinhos da calha 
do rio Sao 
Francisco: 
Piagabugu, Penedo,

OBJETIVO: Desenvolver a 
atividade turistica de forma 
responsavel com foco no 
mercado regional.
FOCO: Valer-se da atividade

> Realizar Capacitagao 
Empresarial

> Promover Inovagoes 
Tecnoldgicas

> Promover Intercambio

■ Aumentar o 
faturamento dos 
estabelecimentos 
turlsticos 
envolvidos em

Turismo
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econflmica do turismo que.e
capaz de interagir com as 
demats formas da economia 
e com as questdes 
ambientais e soctats, 
contribuindo para elevar a 
auto-estima, gerar renda e 
emprego, fixando o homem 
na regiao.

Igreja Nova, Porto 
Real do Colegio, 
Sao Bras, Traipu, 
Belo Monte, Pao de 
Agucar, Piranhas, 
Olho d' agua do 
casado, Delmiro 
Gouveia; e o 
municipto de Agua 
Branca, que nao 
est£ na calha.

comercial etecnoldgico
► Realizar promogao e 

divulgagao
► Desenvolver novos 

produtos e roteiros 
tunsticos

► Promover a Gastronomia 
Alagoana na regiao do Rio 
Sao Francisco

* Implantar Programa de 
Alimento Seguro

► Orientar empreendedores 
sobre linhas de crddito 
para investimentos.

► Incentivar a criagao de 
unidades de conservagao 
e corredores ecoldgicos

► Promover e fortalecer os 
Conselhos de Meio 
ambiente do territdrio.

* Planejar regionalmente a 
gestao integrada de 
residues sblidos

► Estimular agoes de 
assisl£ncia t^cnica rural - 
ATER

► Apoio ao Artesanato na 
regiao do Rio Sao 
Francisco

* Apoio a Cultura na regiao 
do Rio Sao Francisco

* Elaborar estudo de 
competitividade tunstica 
para o municipio de 
Piranhas

► Divulgar Eventos e 
Produtos

► Realizar Agoes de Acesso 
a Mercado (Feiras, 
festivals culturais, missoes 
tecnicas, benchmarking)

* Aprimoramento do 
Ambiente Legal com 
Estimulo h Formalizagao.

► Atendimento e Orientagao 
Empresarial

► Promover agoes de 
Ecoturismo e Turismo de 
Aventura

► Elaboragao de material 
promocional para a regiao 
do Sao Francisco

* Incentivar a produgao e o 
uso de materias primas e 
energias renovaveis.

► Consultoria Tecnica e 
cientifica visando a 
insergao a produgao de 
conhecimento.

► Tombamento estadual da 
Canoa de Tolda: Piranhas

20% ao ano, at£ 
2012

■ Aumentar a taxa 
media de 
ocupagao, em 
50%, ate 2012

■ Aumentar a 
permanencia 
media, nos 
empreendimentos 
envolvidos, para 
tres dias at6 2012

■ Ampliarofluxode 
turistas, em 10% 
ao ano, ate 2012

■ Ampliar o numero 
de leitos, em 10% 
ao ano, ate 2012

» Formatar, pelo 
menos 1 produto 
tunstico em cada 
municipio, ate 
2012, para 
compor urn roteiro

■ FormalizarlO 
empresas ao ano, 
ate 2012

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Economico (SEPLANDE). 
Disponivel em: htto://www.seplande.al.Qov.br. Acesso em: 02.05.2012

A ultima versao do PAPL, langada em 2012, conta com valor total de 12 milhoes de 

reals e apresenta um diferencial dos anos anteriores: sua duragao passa a ser de 4 anos. O 

Programa segue com o objetivo de oferecer tecnicas de gerenciamento, recursos e 

capacitagao para os produtores. Nessa nova formulagao, o PAPL conta com 18 Arranjos,
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sendo que 12 deles ja se encontram em funcionamento. Outros seis novos arranjos ainda 

estao em fase de conclusao e analises, sao eles: APL Rizicultura no Baixo Sao Francisco, APL 

de Moveis na regiao Metropolitana, APL Apicultura Litoral e Lagoas, e APL de Saude, APL 

Ceramica e APL Mineraqao, ainda sem locais definidos de atuagao.

Em abril de 2012, foi divulgado o edital de selegao de gestores para os Arranjos 

Produtivos Locais (APL). A chamada publica visa a contratagao de profissionais qualificados 

para promover a articulagao territorial nas regioes dos APLs.

Figura 6 - Quadro com os APLs selecionados para o PAPL versao 2012.
ARRAN JO Ir.; Usf > REG I AO ; SETOR
Turismo Costa dos Corais Litoral Norte Servigo
Turismo Lagoas e Mares do Sul Litoral Sul Servigo
Turismo Caminhos do Sao Francisco Rio Sao Francisco Servigo
Tecnologia da Informagao Capital Servigo
Moveis no Agreste IndustriaAgreste
Mandioca no Agreste Agreste Agronegocio
Apicultura no Litoral e Lagoas Litoral e Lagoas Agronegocio
Horticultura no Agreste Agreste Agronegocio
Piscicultura no Delta do Sao Francisco Rio Sao Francisco Agronegocio
Apicultura no Sertao Sertao Agronegocio
Ovino caprinocultura no Sertao Sertao Agronegocio
Fruticultura no Vale do Mundau Zona da Mata Agronegocio
Rizicultura no Baixo Sao Francisco* Baixo Sao Francisco Agronegocio
Moveis no entorno de Maceio* Maceio Industria
Saude em Maceio* Maceio Servigo
Ceramica Vermelha* IndustriaA Definir
Mineragao* IndustriaA Definir
Fruticultura no Agreste* Agreste Agronegocio
Fonte: Chamada Publica NQ 01 /12. (Desenvolve, 2012) 
(*) APLs em fase de conclusao e analise.

Como resposta a estrategia de desenvolvimento regional com foco no apoio aos 

Arranjos Produtivos Locais, a UFAL Campus Arapiraca desenvolveu, desde a sua implantagao, 

uma serie de projetos de extensao relacionados com as atividades fins dos APLs.

Na Unidade Penedo, o Curso de Engenharia de Pesca, desenvolveu 17 agoes de 

extensao relacionadas com a atividade pesqueira no contexto regional em que esta situado, 

promovendo o desenvolvimento das atividades, criando condigoes para a geragao de 

emprego e renda. Tais agoes contemplam projetos, eventos e cursos de extensao iigados a 

capacitagao socio-ambiental das comunidades locais e realizagao de diagnosticos e 

monitoramentos das cadeias produtivas do* pescado, promovendo o fortalecimento dos 

arranjos produtivos locais Iigados a Piscicultura na regiao. 0 Curso de Turismo desenvolveu 

nos ultimos cinco anos, 16 atividades de extensao entre projetos, eventos e cursos de 

extensao que estimulam a atividade tunstica na regiao, promovendo impactos tambem nos 

arranjos produtivos locais Iigados a essa atividade. As agoes contemplam a promogao do 

turismo de base comunitaria, produgao e disseminagao de conhecimentos sobre o patrimonio
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cultural local, com a realizagao de festivals gastronomicos e culturais e apoio as micro e 

pequenas empresas locals.

Na Sede em Arapiraca, as agoes de extensao ligadas as atividades fins dos APLs estao 

relacionadas com a produgao de moveis (4 agoes) - desenvolvidas pelos cursos de 

Arquitetura e Administragao - e com o cultivo de hortaligas (10 agoes), desenvolvidas pelo 

curso de Agronomia. As atividades ligadas a fruticultura, ao cultivo da macaxeira e do inhame 

nao constam no banco de agoes de extensao da UFAL, base de informagoes em que foi 
realizado o levantamento. Na Sede as agoes de extensao nas areas “Educagao” e “Saude” 
respondem por aproximadamente 45% do total, marcando assim o vies predominante nas 

agoes de extensao na Unidade. Varias agoes de extensao dos cursos de Agronomia e 

Zootecnia dao suporte para o aprimoramento da qualidade e da cadeia de produgao de leite 

na bacia leiteira do Estado de Alagoas.
Na Unidade Palmeira dos Indios, as agoes de extensao estao, em sua maioria, 

vinculadas as areas “Direitos Humanos e Justiga", “Saude”, "Educagao” e "Cultura”, uma vez 

que a Unidade abriga cursos ligados as Ciencias Humanas. Os cursos nao tdm uma ligagao 

direta com as demandas dos APLs. As agoes por eles desenvolvidas almejam a formagao de 

quadros para prover a melhoria da capacidade institucional da administragao publica no 

interior bem como formar profissionais de psicologia para suprir a demands por formagao 

nessa area.

A Unidade Vigosa desenvolve agoes que dao suporte as atividades economicas ligadas 

a pecuaria, que atualmente se constituem como a principal atividade economica na 

microrregiao onde esta situado o munictpio.

b) Demanda regionalizada por educagao superior no interior do estado

A demanda por educagao superior no interior do estado foi diagnosticada a partir de 

informagoes referentes ao numero de matriculados no ensino medio, nos municipios 

interioranos. 0 levantamento de dados foi realizado junto as Coordenadorias Regionais de 

Ensino da Secretaria de Estado da Educagao de Alagoas (CREs) e ao Censo Escolar realizado 

pelo Institute Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP).
Segundo o levantamento, em 2003, a demanda regionalizada e potencial por educagao 

superior em Alagoas apontou que as matnculas no ensino medio na 1§ CRE, sediada em 

Maceio, correspondiam a 68.753 (31,5%) enquanto a soma das matnculas nas outras 11 CREs 

totalizava 149.872 (68,5%), representando 2,17 vezes a demanda de Maceio, onde ainda se 

concentrava a UFAL.
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0 levantamento apontou tambem que desconsiderando a 1s CRE (Maceio), a 52 CRE, 

com sede em Arapiraca e contanto com 27.883 alunos, apresentou o segundo maior numero 

de matriculas no ensino medio; seguida pela 2s CRE - sede em Sao Miguel dos Campos, com 

19.514 alunos; e pela 3a. CRE - sede Palmeira dos (ndios, com 18.017 alunos. As demais 

CREs apresentaram pouco mais de 10.000 alunos cada uma.

Flgura 7 - Quadro de alunos matriculados no ensino m6dio (2$ grau regular e Curso Normal + 
EJA, Supletivo Total) por CRES > sedes e municipios abranqentes.

M® COORD. Matriculas 2® COORD. Matriculas 3e COORD. Matriculas
18.017____  68T53 ___

Macei6, Marechal Deodoro, Barra 
de Santo Antdnio, Paripueira

19.514
S. Miguel dos Campos, Anadia, B. 
de S. Miguel, Boca da Mata, Campo Cacimbinhas, Estrela de A!agoas: 
Alegre, Coruripe, Jequid da Praia,
Junqueiro, Roteiro, Teotdnio Vilela

Palmeira dos Indios, BeI6m,

Igaci, Major Isidore, Maribondo, 
Minador do Negrao, Quebrangulo, 
Tanque D'arca

Matriculas
.9.520_______

Vigosa, Atalaia, Cajueiro, Capela, 
Cha Preta, Mar Vermelho, Paulo 
Jacinto, Pindoba

4® COORD. 5® COORD. Matriculas
27.883

Matriculas J
10.361_______ j

Santana do Ipanema, Cameiros,
Dois Riachos, Maravilha, Olho 
D'Agua das Rores, Olivenga, Ouro 
Branco, Pogo das Trincheiras, 
Senador Rui Palmeira

6® COORD.

Arapiraca, Coit6 do N6ia, Craibas, 
Feira Grande, Girau do Ponciano, 
Lagoa da Canoa, Umoeiro de 
Anadia, Sao Sebastiao, Taquarana, 
Traipu

Matriculas 1
______ J. 08.04_______
Uniao dos Palmares, Branquinha, 
Cotonia de Leopoldina, Ibateguara, 
Murici, Santana do Mundau, Sao 
Jos6 da Lage

7® COORD.' Matriculas
_______________ 0057___
Pao de Agucar, Batatha, Belo 
Monte, Jacar6 dos Homens, 
Jaramataia, Monteirdpolis, 
Palestine, S Jos6 da Tapera

Matriculas
_______________ 11.920______
Penedo, Campo Grande, Feliz 
Deserto, Igreja Nova, Olho D'agua 
Grande, P Real do Colegio, 
Piagabugu, Sao Brds

9® COORD.8® COORD.

Matriculas
10.856

Matriculas
12.505

Rio Largo, Coqueiro Seco, Flexeiras, 
Joaquim Gomes, Messias, Novo 
Lino, Pilar, Santa Luzia do Norte, 
Satuba

Matriculas
________________10.435 __
Piranhas, Agua Branca, Canapi, 
Delmiro Gouveia, Inhapi, Mata 
Grande, Olho D'agua do Casado, 
Pariconha

11® COORD'10® coord: 12® COORD

. Porto Calvo, Campestre, Jacuipe, 
Japaratinga, Jundid, Maragogi, 
Matriz de Camaragibe, P. de 
Camaragibe, P. de Pedras, S. L de 
Quitunde, S. M. dos Milagres

Fonte: Estado de Alagoas - Secretaria de Estado da Educagao, 2004; Inep - Censo Escolar, 2003 apud 
UFAL, 2005

A atuaiizagao das informagoes referentes k demanda por ensino superior no interior do 

estado, realizada a partir do levantamento do numero de matriculados no ensino m§dio, 

mostra oscilagoes no decorrer dos ultimos oito anos.

As tres maiores taxas de crescimento relative referentes ao numero de alunos 

secundaristas foram registradas nas tres mesorregides do estado: Agreste (59 CRE), Sertao 

(11s CRE) e Litoral (10s CRE). A 11s CRE, com sede em Piranhas, apresentou nesse intervalo 

de oito anos um crescimento de 68,3%, com salto de crescimento de 7.128 matriculas no 

ensino medio, resultado seis vezes maior que a media registrada no estado (11,4%). A
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segunda Coordenadoria que registrou maior crescimento foi a de Porto Calvo, com 

crescimento relative de 38,2% e absolute de 4.098 matnculas.

Figura 8 - Total de alunos matriculados no ensino medio em Alagoas por CRE
CRE Var.2003-11 Var.2003-11

(absolute) (relativo)20031 2005s 20073 2009s 2011sMunicfpio sede*
Macei61 68.928 70.447 65.995 65.845 61.542 -7.386 -10.7%
Sao Miguel dos Campos 19.514 22.139 20.072 21.671 22.7252 3.211 16.5%
Palmeira dos Indios3 16.990 18.394 17.734 17.113 17.951 961 5.7%
Vigosa4 10.791 11.523 11.993 12.747 11.801 1.010 9.4%
Arapiraca5 27.885 31.189 33.698 39.535 37.498 9.613 34.5%
Santana do Ipanema6 12.454 12.682 13.043 13.566 14.176 1.722 13.8%
Uniao dos Palmares7 10.804 1 2.805 1 2.561 14.646 12.072 1.268 11.7%
Pao de Agucar8 9.057 10.238 10.108 9.968 10.556 1.499 16.6%
Penedo9 11.914 11.773 10.547 10.932 11.794 -120 -1.0%

10 Porto Calvo 10.715 12.325 13.094 14.211 14.813 4.098 38.2%
11 Piranhas 10.435 10.465 11.063 14.597 17.563 7.128 68.3%
12 Rio Largo 12.618 14.372 13.458 13.705 14.988 2.370 18.8%

I 11.4% |ALAGOAS 222.105 238.352 233.366 248.536 247.479 25.374
{*) Obedecem & regionaliza$ao apresentada no quadro anterior.
(1) Ensino medio + EJA (Supletivo Total)
(2) Ensino medio regular + EJA presencial total + Educ. prof, nivel tecnico
(3) Ensino m6dio regular + EJA presencial total + Educ. prof, nfvel t6cnico + EJA integr educ. prof. 
Fonte: Censo escolar (INEP, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2011).

As CREs cujos municipios sede abrigam unidades da UFAL Campus Arapiraca - com 

excegao de Arapiraca - registraram variagoes pequenas no numero de matnculas no ensino 

medio, para mais ou para menos. A 4s CRE, com sede em Vigosa, apresentou crescimento de 

9,4% e a CRE com sede em Palmeira dos fndios, 5,7% - ambas com indices menores que a 

media do estado. A CRE com sede em Penedo apresentou uma pequena variagao, 

decrescendo em 1% em relagao a 2003. A 5§ CRE, com sede em Arapiraca, ao contrario, 

registrou crescimento significative. De 2003 a 2011, a CRE cresceu 34,5%, representando um 

incremento de 9.613 alunos secundaristas.

Como o crescimento de matriculados no ensino medio e maior fora das CREs com 

municipios sede das Unidades da UFAL, espera-se que um contingente maior de alunos 

provenientes de outros municipios estara ingressando nas Unidades da UFAL nos proximos 

anos. Essa constatagao e relevante, pois indica a necessidade de maior investimento na area 

de assistencia estudantil, com vistas a viabilizar a permanencia no ensino universitario desse 

.contingente de alunos provenientes de outras regioes do estado.

A 1§ CRE, com sede em Maceid, vem apresentando decrescimento na participagao em 

relagao ao total de alunos matriculados no ensino mddio no estado. Os dados de 2003, 

tornados como base pelo Projeto de interiorizagao da UFAL, indicava que a 19 CRE 

representava 31,0% dos alunos secundaristas do estado. Essa percentagem apresentou 

decrescimento continuo nos ultimos quatro bienios, reduzindo-se em 2011, a 24,8% dos

29



matriculados no ensino medio. Essa constatagao sinaliza um aumento na pressao de 

demanda por ensino superior no interior do estado.

Figura 9 - Participagao das CREs no total de matriculados no ensino m6dio em Alagoas
CRE Munldplo Sede 2003 ' 2005' , 2007 ' : 2009 Var.2003-112011

Macei61 31.0% 29.6% 28.3% 26.5% 24.9% •19.9%
Palmeira dos indios3 7.6%

4.9%
12.6%
5.4%

7.7% 7.6%
5.1%

14.4%
4.5%

6.9%
5.1%

15.9%
4.4%

7.3% -5.2%
-1.9%
20.7%

-11.2%

4.8%4 Vigosa
5 Arapiraca
9 Penedo

4.8%
13.1% 15.2%
4.9% 4.8%

Fonte: Censo escolar {INEP, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2011).

Alem da pressao de demanda exercida pelo numero de alunos matriculados no ensino 

medio, a interiorizagao a UFAL objetivou tambSm a forma^ao em nfvel superior dos quadros 

aptos atender as demandas da educagao basica (professores graduados), das administragoes 

publicas municipais (gestores capacitados) e das empresas (profissionais qualificados). Essas 

tres demandas foram definidas pelo Projeto de Interiorizagao nos seguintes termos:

■ Demandas por formagao universitaria de professores da rede publics estadual e 

municipal: segundo o levantamento realizado, cerca de 20.000 professores estavam 

mal ou inadequadamente formados. A demanda imediata correspondia a 2.137 

licenciaturas plenas em Biologia, Fisica, Quimica, Matematica e outras, para 

professores que atuam no ensino m§dio de sua rede (SEE/AL, entrevista, 2004)

■ As demandas do poder executive: Prefeituras, Secretarias Municipals, demais orgaos 

federais, estaduais e municipais de atuagao local, com vistas a aperfeigoar o 

desempenho das instituigoes publicas e assegurar o carater participative do processo 

de interiorizagao com o conhecimento e expressao das particularidades locals. O 

atendimento dessas demandas criaria condigoes para o estabelecimento de dialogos 

interinstitucionais entre a Universidade e o poder publico local, com a firmagao apoios 

e parcerias, em termos de infraestrutura fisica, equipamentos, manutengao e pessoal 

de apoio.

■ As demandas da iniciativa privada e da sociedade em geral: Trata-se de demandas por 

profissionais qualificados, expressas pelo empresariado do comercio, dos servigos e 

das industrias, assim como da sociedade em geral, esta ultima enquanto produtora e 

consumidora de produtos e servigos.

Para mensurar os impactos da interiorizagao no atendimento dessas tres demandas 

seria necessario um levantamento do destino profissional dos alunos egressos dos cursos 

oferecidos pelo Campus Arapiraca. Esse trabalho indicaria os postos de trabalho nos quais os 

alunos egressos estariam sendo absorvidos. Mas, por enquanto, esse levantamento ainda nao 

foi realizado.
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6.2. 0 Campus e os Polos

A Interlorizagao da Universidade Federal de Alagoas adotou como estrategia a 

implantagao de um Campus Sede, em Arapiraca, com tres Polos, localizados nos municipios 

Vigosa, Palmeira dos Indios e Penedo.

0 Projeto de Interlorizagao adotou como criterios de definigao estrutural a 

hierarquizagao funcional objetivando a “aproximagao com o piano local, marginal e distante do 

campus-sede, central” (UFAL, 2005). Essa hierarquizagao funcional parte de dois niveis 

fundamentals: os campi e os polos, definidos no Projeto da seguinte forma:

Os Campi: sao unidades relativamente autonomas (posto que submetidas ao 
Campus Central), que possuem: infraestrutura fisica e de equipamentos 
complexa [sic] (salas de auia, de docentes, de discentes, laboratorios, 
biblioteca central, centre de integragao, lazer e convivencia, etc.); oferta 
academica regular de varies curses de graduagao (e posteriormente de p6s- 
graduagao, de pesquisa e de extensao); gestae administrativa e academica. 
Centralizam os espagos sub-regionais estaduais para efeito academico.
Os Polos: sao unidades dependentes dos campi: infraestrutura basica e 
especifica dos cursos ai ofertados; oferta de um ou mais cursos fortemente 
relacionados as demandas locals; apoio administrativo e academico. 
Polarizam as zonas das sub-regioes referidas. (UFAL, 2005)

Com base nessa hierarquia funcional, o Projeto de Interlorizagao definiu o Campus 

Arapiraca nos seguintes termos:

situado no Agreste alagoano, este campus tera sua sede na cidade de mesmo 
nome, de onde exercera sua influencia imediata sobre toda a porgao central 
do Estado de Alagoas, assim como sobre o Baixo Sao Francisco e seu delta, 
no Litoral Sul do Estado. Sao 37 municipios diretamente envolvidos, contando 
com uma populagao de mais de 880.131 habitantes, correspondents a cerca 
de 31,18% da populagao do Estado (2.822.621 habitantes em 2000). (UFAL, 
2005,

Se a estrategia centrada na ideia de polo de desenvolvimento foi, em um primeiro 

momento, entendida como uma agao descentralizadora, ja que visava interiorizar a gestae 

administrativa e academica na Sede do Campus, os resultados lograram resultados pifios. Isso 

porque essa descentralizagao foi lenta e com efeitos praticos irrisorios. O resultado disso e 

que o Campus Arapiraca nao possui ate o presente momento um estatuto proprio. Sua 

dotagao orgamentaria e subordinada as decisoes do Campus Central. Alem disso, o Campus 

A. C. Simoes concentra o aparato burocratico da Universidade em suas instalagoes, 

reproduzindo um modelo de interiorizagao similar ao implementado em decadas anteriores: a 

Universidade sediada na capital como centro polarizador dos demais Campi e Unidades, 

sediados no interior.
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Figura 10 * Mapa do estado com as localizagoes do Campus Arapiraca e dos Polos Palmeira dos fndios, 
Vigosa e Penedo (UFAL, 2005).

0 p6lo de desenvolvimento atua como o indutor de um desenvolvimento calcado na 

relagao centro-periferia, promovendo a concentragao cada vez malor do desenvolvimento no 

munitipio sede do Campus, ao passo que nos municipios que abrigam os p6los, o 

desenvolvimento 6 subordinado. A expressao "Campus Arapiraca e seus Polos”, utilizada no 

Projeto de Interiorizagao, reflete esse discurso da concentragao, pois produz um entendimento 

de subordinagao.

As iniciativas de apoiar a interiorizagao da universidade brasileira com base na relagao 

centro-periferia foi primeiramente experimentada pelo Programa Campus Avangado, 
implementado pelos Governos Militares na d6cada 1970. Os campi avangados, localizados em 

regides menos privilegiadas economicamente eram subordinados, do ponto de vista 

academico e administrative, aos campi sede. Apesar dos problemas conceituais que fundam 

essa estrategia, calcada num vies centralizador, essa relagao era absorvida devido ao fato de 

que os campi sede eram universidades consolidadas, criadas h£ decadas, dotadas de 

amadurecimento academico e institucional comprovado. Pelo contr£rio, o Campus Arapiraca 

foi criado junto com os P6los, e deste modo, seu amadurecimento academico e institucional 6 

do mesmo grau e natureza.
Ha ainda uma sobreposigao de fungoes hierarquicas no aparato de gestao: a Diregao 

Geral do Campus Arapiraca se confunde com a Coordenagao da Unidade Sede. A Diregao
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Geral do Campus Arapiraca deve ter por raio de agao todas a quatro Unidades enquanto as 

Coordenagoes respondem por cada uma das quatro Unidades Academicas.
A descentralizagao subordinada, a hierarquia funcional e as sobreposigoes no 

organograma administrative explicam, em parte, as tendencias fragmentadores em curso no 

presente context©. As Unidades do Campus Arapiraca tern estabelecido relagdes academicas 

e institucionais mais proximas com o Campus A. C. Simoes, em Maceio, do que com o 

Campus onde estao sediadas. Se a logica prevalecente e da relagao centro-periteria, a 

identificagao do centro e mais clara no Campus A. C. Simoes do que no Campus Arapiraca, 
uma vez que o prtmeiro abriga a sede da Universidade Federal de Alagoas, com seus orgaos 

de poder decisorio: a Reitoria e o Conselho Universitario. Esse movimento tern implicagoes 

praticas como, por exemplo, o tempo gasto com a resolugao de problemas burocraticos.

A estrategia de dar ao Campus a denominagao do municipio-sede amplifica o vies 

concentrador, pois os muniefpios que abrigam os Polos sao ocultados pela prevalence da 

Sede. Outro fator importante que nao pode ser menosprezado diz respeito a identidade 

institucional do Campus interiorano. A denominagao Campus Arapiraca gera confusao, pois 

nao deixa claro se se trata do Campus como urn todo, com as tres Unidades Academicas, ou 

apenas da Sede. Os comunicados institucionais precisam sempre ser acompanhados de 

parenteses e complementos de modo a esclarecer qual e o raio de abrangencia que se quer 
alcangar.

A espacializagao que deu suporte a decisao locacional das Unidades Academicas e 

outro fator que tern dificultado o processo de integragao entre as Unidades. Segundo o 

Projeto de Interiorizagao, “a espacializagao da (...) interiorizagao delineia-se por tres grandes 

zonas, as quais se aproximam do recorte das sub-regioes naturais da Mata-Litoral, Agreste e 

Sertao, definindo e registrando, por sua vez, a identidade dos Campi” (UFAL, 2005). A sub- 
regiao do Agreste Alagoano nao contempla o conjunto do Campus, j6 que os muniefpios de 

Vigosa e Penedo estao localizados na Zona da Mata/Litoral, que apresentam caracterfsticas 

culturais, sociais e economicas diferentes. Os perfis desses muniefpios atestam isso. Portanto, 
as sub-regioes naturais nao podem ser acionadas como matrizes de aglutinagao identitaria 

para as Unidades do Campus Arapiraca. A integragao do Campus Arapiraca deve ser pensada 

a partir do reconhecimento da diferenga e da diversidade entre suas unidades academicas e 

nao partir de matrizes identitarias dadas, que produzirao resultados reducionistas e artificiais. 
A questao, portanto, e integrar o Campus fazendo com que as diferengas enriquegam as 

interagoes entre as Unidades, e nao que as fragments. Dainte disso, faz-se necessario um 

amplo debate da Comunidade Academica com vistas a estabelecer objetivos comuns, mas 

que reconhegam a heterogeneidade entre microrregioes que abrigam cada Unidade.
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Por fim, ao longo desses cinco anos de implantagao o Campus Arapiraca vem 

enfrentando tendencias fragmentadoras que tern na estrategia de relagao centro-periferia seu 

impulse fundamental. Deste mode, o principio que deve nortear quaisquer estrategias de 

integragao das quatro Unidades Academicas que compoe o Campus deve estar fundado na 

superagao da relagao centro-periferia e do vies concentrador adotado, partindo para uma 

organizagao academico-institucional mais descentralizada e comprometida com a redugao . 
das assimetrias entre as quatro Unidades.

Para iniciar esse movimento, a denominagao da instituigao precisa ser alterada de 

modo que a designagao de uma Unidade nao se confunda com a denominagao do conjunto. 
Contudo, esse movimento nao pode se reduzir a uma agao apenas no piano semantico, mas 

produzir efeitos praticos que serao alcangados com mudangas no campo da gestao 

academica e institucional.

/
6.3. O Ensino Superior nos Municipios-sede

As Unidades da UFAL Campus Arapiraca estao situadas em municfpios que abrigam 

diversas instituigoes de ensino superior (IES) publicas e privadas.

Arapiraca conta hoje com 12 instituigoes de ensino superior, sendo 2 instituigoes 

publicas e 10 privadas. Dos 128 cursos oferecidos pelas IES no municipio, 27 sao oferecidos 

por IES publica. As IES oferecem 72 cursos na modalidade de ensino a distancia e 56 

presenciais. A grande maioria dos cursos na modalidade a distancia e oferecida pelas IES 

privadas. Quanto ao grau de formagao, 59 sao cursos de licenciatura, 36 sao tecnologicos e 

34 sao bacharelados. Das faculdades privadas, 3 tern sede em Arapiraca e as outras 7 tern 

sede em municfpios dos estados do Parana, Sao Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia.

Figura 11 - Quadro de Instituicoes de Ensino Superior e seus cursos ministrados em Arapiraca
Dependencia

Administrative
Instituigao Cursos/ Modalidade de ensinoSede da 

instituigao
Modalidade

Centro de Ensino 
Superior Arcanjo Mikael 
de Arapiraca • CESAMA

Arapiraca/AL Privada Bachareiado: Direito Ensino
presencial

Centro Universitario do Privada Ensino a 
distancia

Ribeirao
Preto/SP

Bacharelados: Administragao, 
Ciencias Cont6beis, Turismo 
Licenciaturas: Computagao, 
Matematica, Pedagogia, 
TecnoloaicosiGestao Financeira, 
Marketing, Secretariado,

Institute de Ensino 
Superior - COC

Arapiraca/AL Privada Bachareiado: TurismoFaculdade Alternativa de 
Ensino Superior do 
Agreste - FAESA

Ensino
presencialLicenciatura: Pedagogia,

Faculdade de Salvador/BA Privada Licenciaturas: Biologia, Geografia Ensino a
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Tecnologia e Ciencias - 
FTC SALVADOR

Historia, Letras - Ingles, 
Matematica, Pedagogia 
Pedagogia

distancia

Faculdade Internacional
de Curitiba - FACINTER

Curitiba/PR Privada Pedagogia Licenciatura Ensino a 
distancia

Universidade Norte do
Paran& - UNOPAR

Lord rina/PR Privada Bacharelados: Administragao, 
Servigo Social, Ciencias 
Contabeis
Licenciaturas: Historia, Letras - 
Portugues, Pedagogia 
Tecnologicos: Analise e 
Desenvolvimento de Sistemas, 
Gestao Ambiental, Gestao De 
Recursos Humanos, Gestao 
Hospitalar, Marketing, Processes 
Gerenciais.

Ensino a 
distancia

Institute de Ensino
Superior Santa Cecilia - 
IESC

Arapiraca/AL Privada Bacharelados: Direito, Servigo 
Social
Licenciaturas: Pedagogia

Ensino
presencial

Universidade Paulista -
UNIP

Sao Paulo/SP Privada Bacharelados: Administragao 
Ciencias Contabeis, Servigo 
Social

Ensino a 
distancia

Licenciaturas: Letras - Portugues 
E Espanhol, Letras - Portugues e 
Ingles, Matematica, Pedagogia 
Tecnologicos: Gestao da 
Tecnologia da Informagao, 
Gestao de Recursos Humanos, 
Gestao De Sistemas de 
Informagao, Gestao Financeira, 
Logistica, Marketing, Processos 
Gerenciais

Faculdade de
Tecnologia Internacional 
* FATEC
INTERNACIONAL

Curitiba/PR Privada Tecnolbgicos: Combrcio Exterior, 
Gestao Comercial, Gestao da 
Produgao Industrial, Gestao 
Financeira, Gestao Publica, 
Logistica, Marketing, Processos 
Gerenciais, Secretariado

Ensino & 
distancia

Universidade Luterana 
Do Brasil - ULBRA

Canoas/RS Privada Bacharelados: Administragao, 
Ciencias Sociais, Teologia, 
Servigo Social
Licenciaturas: Letras, Letras - 
Portugues, Pedagogia, Ciencias 
Sociais
Tecnologicos: Beleza. Gestao de 
Recursos Humanos, Gestao 
Financeira, Gestao Publica, 
Negocios Imobilidrios, Secretaria 
Escolar.

Ensino a 
distancia

Universidade Estadual 
De Alagoas - UNEAL

Arapiraca/AL Publica Estadual Bacharelados: Administragao de 
Empresa, Ciencias Contabeis, 
Direito, Administragao Publica 
Licenciaturas: Geografia, Historia, 
Letras: Portugues e suas 
Respectivas Literaturas, Letras: 
Ingles e suas Respectivas 
Literaturas, Letras: 
Portugues/Frances e suas 
Respectivas Literaturas, 
Pedagogia, Matematica, Quimica, 
Ciencias Biologicas.

Ensino
presencial

Maceio/AL Publica FederalUniversidade Federal de 
Alagoas

*Bacharelados: Administragao, 
Administragao Publica (EAD), 
Administragao Publica, 
Agronomia, Arquitetura e 
Urbanismo, Ciencia da_______

Ensino
presencial e a 
distancia

*
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Compifta$ao, Enfermagem, 
Zootecnia,
*Licenciaturas: Cidncias 
Biol6gicas, Educagao Ffsica, 
Fisica, Letras - Lingua 
PortuguesalMatem£tica, 
Pedagogia, Qufmica______

{*) Apenas os cursos oferecidos na Sede, em Arapiraca.
Fonte: e-MEC: Sistema de Regulagao do Ensino Superior. Disponive! em: htto://emec.mec.aov.br. 
Acesso em 13/05/2012.

O Centro de Estudos Superiores de Macei6 (CESMAC) nao consta no banco de dados 

do e-MEC, mas tambem tem um Campus na cidade de Arapiraca, que entrou em 

funcionamento em 2001. A IES e uma instituigao privada e oferece na cidade os cursos de 

Direito e Analise de Sistemas, pertencentes a Faculdade de Direito de Maceio (FADIMA) e a 

Faculdade de Ciencias Exatas e Tecnologicas (FACET).
O municipio de Palmeira dos fndios sedia, atualmente, 9 instituigoes de ensino 

superior, sendo 3 instituigoes publicas e 6 privadas. Dos 67 cursos oferecidos pelas IES no 

municipio, 15 sao oferecidos por IES publica. As IES oferecem 50 cursos na modalidade de 

ensino a distancia e 17 presenciais. Os cursos oferecidos na modalidade presencial sao 

oferecidos pelas IES publicas e pela FACESTA. Todos os cursos da modalidade & distancia 

sao oferecidos pelas IES privadas. Quanto ao grau de formagao, 25 sao cursos de 

licenciatura, 30 sao tecnologicos e 12 sao bacharelados. Das faculdades privadas, apenas 

uma tem sede em Palmeira dos hdios, as outras 5 tem sede em municipios dos estados do 

Parana, Sao Paulo, Rio Grande do Sul.

Figura 12 - Quadro de Instituigoes de Ensino Superior e seus cursos mlnlstrados em Palmeira dos 
fndios
Instituigao Sede da 

Institulgao
Natureza
Juridica

Cursos/ Modalidade de ensino Modalidade

Faculdade Intemacional 
de Curitiba - FACiNTER

Curitiba/PR Privada Pedagogia Licenciatura Ensino d 
distancia

Faculdade Sao Tomas 
de Aquino - FACESTA

Licenciatura: Educagao Fisica; FilosofiaPalmeira dos 
fndios/AL

Privada Ensino
presencial

Curitiba/PR Tecnolboico: Com£rcio Exterior; Gestao 
Comercial;Gestao Da Produgao 
Industrial; Gestao Financetra; Gestao 
Publica; Logistica 
Marketing; Processes Gerenciais; 
Secretariado

Ensino h 
distincia

Faculdade De 
Tecnologia Intemacional 
-FATEC
INTERNACIONAL

Privada

Macei6/AL Publica
Federal

Instituto Federal de 
Educagao, Ciencia e 
Tecnologia de Alagoas - 
IFAL

Tecnolboico: Construgao de Editicios; 
Sistemas Eldtricos.

Ensino
presencial

Universidade Norte do 
Parana - UNOPAR

Londrina/PR Privada Bacharelados: Administracao. Servigo 
Social, Ciencias Contibeis 
Licenciaturas: Histbria, Letras - 
PortuguSs, Pedagogia 
Tecnolboicos: Anblise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Gestao 
Ambiental, Gestao De Recursos 
Humanos, Gestao Hospitaler, Marketing,

Ensino & 
distancia
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Processes Gerenciais.
Universidade Paulista -
UNIP

Sao Paulo/SP Privada Bacharelados: Administragao, Ciencias 
Contebeis, Servigo Social 
Licenciaturas: Letras - Portugues E 
Espanhol, Letras - Portugues e Ingles, 
Matematica, Pedagogia 
Tecnolooicos: Gestao da Tecnologia da 
Informagao, Gestao de Recursos 
Humanos, Gestao De Sistemas de 
Informagao, Gestao Financeira, 
Loglstica, Marketing, Processes 
Gerenciais

Ensino a 
distancia

Universidade Luterana
Do Brasil ■ ULBRA

Canoas/RS Privada Bacharelados: Administragao. Ciencias 
Socials, Teologia, Servigo Social 
Licenciaturas: Letras, Letras - 
Portugues, Pedagogia, CiSncias Sociais 
Tecnologicos: Beleza, Gestao de 
Recursos Mumanos, Gestao Financeira, 
Gestao Publica, Negdcios Imobili&rios, 
Secretaria Escolar.

Ensino & 
distancia

Universidade Estadual
De Alagoas - UNEAL 
Campus III

Publica
Estadual

Arapiraca/AL Licenciaturas: Ci&ncias Bioldgicas; 
Ciencias Bioldgicas; Geografia;
Histdria; Letras - Portugues e suas 
respectivas literatures ; Letras - Inglds e 
suas respectivas literatures; Matemdtica; 
Matem&tica; Pedagogia; Pedagogia; 
Qulmica.

Ensino
presencial

Universidade Federal de
Alagoas____________

Maceid/AL Publica
Federal

Bacharelados: Psicologia e Servigo 
Social

Ensino
presencial

Fonte: e-MEC: Sistema de Regulagao do Ensino Superior. Disponivel em: http://emec.mec.aov.br. 
Acesso em 13/05/2012.

O municipio de Penedo conta com 5 IES, sendo 4 de natureza jundica privada, e 1 

publica (UFAL). Dos 25 cursos oferecidos pelas IES em Penedo, apenas 3 sao oferecidos por 

IES publica. As IBS oferecem ao todo 17 cursos presenciais e 8 cursos k distancia. Quanto ao 

grau de formagao, 18 sao cursos de iicenciatura, 7 sao bacharelados. No levantamento, nao 

foi detectada a existencia de cursos tecnologicos oferecido por IES sediada em Penedo. Das 

quatro IES privadas instaladas no municipio, trestem sede em Penedo.

Figure 13 - Quadro de Instituigoes de Ensino Superior e seus cursos ministrados em Penedo
Institul^io Dependencia

Adminlstratlva
Sede da 
Instltulgao

Cursos/ Modalldade de ensino Modalidade

Faculdade de Tecnologia e 
Ciencias - FTC SALVADOR

Salvador/BA Privada Licenciaturas: Biologia, Geografia, 
Histdria, Letras-Ingles, Matematica, 
Pedagogia, Pedagogia

Ensino & 
distancia

Faculdade de Ciencias 
Juridicas de Alagoas - 
FCJAL

Penedo/AL Privada Bacharelado: Direito; Direito Ensino
presencial

Faculdade de Ciencias 
Sociais Aplicadas de 
Penedo - FCSAP

Penedo/AL Privada Bacharelados: Administracao. Analise 
de Sistemas

Ensino
presencial

Faculdade de Formagao de 
Professores de Penedo - 
FFPP

Penedo/AL Privada Licenciaturas: Histdria: Letras; Letras 
- Espanhol;Letras - Ingles; Letras - 
Portugues; Matematica; Pedagogia; 
Pedagogia; Pedagogia; Pedagogia; 
Pedagogia

Ensino
presencial

Universidade Federal de 
Alagoas

Maceio/AL Publica Federal Bacharelados: Engenharia de Pesca; 
Turismo; Administragao Publica

Ensino
presencial e a 
distancia
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Fonte: e-MEC: Sistema de Regulagao do Ensino Superior. Disponivel em: http://emec.mec.qov.br. 
Acesso em 13/05/2012.

For fim, Vigosa conta com duas IBS, ambas de direito publico, a UNEAL e a UFAL As 

duas instituigoes oferecem ao todo 5 cursos, todos presenciais. Os quatro cursos oferecidos 

pela UNEAL sao licenciaturas, o unico bacharelado e oferecido pela UFAL. 1= latente o 

problema da car6ncia de IES no municipio e, segundo informagdes divulgadas pelo website 

do IFAL, a Prefeitura tern solicitado o apoio do Institute para a implantagao de um campus no 

municipio, com o intuito de ampliar a oferta de ensino tecnolbgico.

Figure 14 - Quadro de Instituigoes de Ensino Superior e seus cursos mlnistrados em Vigosa
Inslituisab Sede da 

Instltulgao’-
Dependencia

Administrative
Cursos/ Modalidade de ensino Modalidade

Universidade Estadual De 
Alagoas-UNEAL

Penedo/AL Publica Estadual Licenciaturas: Cifincias Bioldgicas, 
Letras; Letras - Portuguds; 
Matem&tica.

Ensino
presencial

Macei6/ALUniversidade Federal de 
Alagoas____________

Publica Federal Bacharelado: Medicina N/eterin&ria Ensino
presencial

Fonte: e-MEC: Sistema de Regulagao do Ensino Superior. Disponivel em: http://emec.mec.oov.br. 
Acesso em 13/05/2012.

O Projeto de Interiorizagao previa que a Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) se 

constituiria em importante parceira da UFAL Campus Arapiraca em agoes interinstitucionais de 

ensino, pesquisa e extensao. Contudo, apos seis anos de implantagao da UFAL em Arapiraca 

poucas iniciativas foram realizadas no sentido de estreitar as relagoes entre as duas IES 

publicas. Faz-se necessario a aproximagao das duas IES para estreitar relagoes de parceria 

com vistas a possibilitar sinergias academicas e aprofundar a insergao ativa das duas 

instituigoes na realidade local do interior alagoano.

7. AS IRES DIMENSOES FUNDAMENTAL

7.1. Ensino

O Projeto Pedagogico Institucional - PPI e um documento que estabelece as politicas 

para o fazer academico fiel a filosofia institucional.

A Universidade Federal de Alagoas, atraves dos objetivos tragados no PPI, defends 

que a formagao academica deve transcender o tradicional espago da sala de aula e articular- 

se com diferentes dimensoes da realidade. Desta maneira, o Projeto Pedagogico de cada 

curso deve ser adequado aos novos parametros de aprendizagem e baseado, de acordo com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, nos principios da articulagao entre teoria e pratica, entre 

ensino, pesquisa e extensao, da interdisciplinaridade e da flexibilidade curricular.
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A articulagao entre teoria e pratica pode ser compreendida como um principio de 

aprendizagem que se afasta da logica positivista de produgao do conhecimento e possibilita 

que os alunos se envolvam com problemas reais, tomem contato com seus diferentes 

aspectos e influenciem nas solugoes. Assim o aluno sai da simples condigao de mero receptor 
de informagoes e passa a sujeito da produgao desse conhecimento.

A articulagao entre ensino, pesquisa e extensao pressupoe um projeto de formagao 

cujas atividades curriculares transcendam a tradigao das disciplinas. A defesa da pratica como 

parte inerente, integrante e constituinte do questionamento sistematico, critico e criativo e, da 

pesquisa como atitude cotidiana, como principio cientifico e educative, deve estar presente na 

propria concepgao de pratica educativa prevista na organizagao do Projeto Pedagogico do 

curso.

A interdisciplinaridade deve ser compreendida enquanto estrategia conciliadora dos 

dominios proprios de cada area com a necessidade de aliangas entre eles no sentido de 

complementaridade e de cooperagao para solucionar problemas, encontrando a melhor forma 

de responder aos desafios da complexidade da sociedade contemporanea.
A flexibilizagao curricular podera ser operacionalizada em diferentes nfveis: pelo 

arejamento do currfculo; pelo respeito a individualidade no percurso de formagao; pela 

utilizagao da modaiidade do ensino a distancia; pela incorporagao de experiencias 

extracurriculares creditadas na formagao; pela adogao de formas diferenciadas de 

organizagao curricular; pela flexibilizagao das agoes didatico-pedagogicas e pelo chamado 

programa de mobilidade ou intercambio estudantil.

0 ordenamento curricular de cada curso de graduagao podera expressar-se por eixos, 
disciplinas, competencias e objetivos desde que atuem em consonancia com os Principios 

das Diretrizes Curriculares Nacionais. Assim, o Projeto Pedagdgico de cada Curso de 

Graduagao, alem da clara concepgao do curso em questao, com suas peculiaridades, seu 

currfculo pleno e sua operacionalizagao, devera abranger, sem prejuizo de outros, os 

seguintes elementos estruturais:
• Concepgao e objetivos gerais do curso, contextualizadas em relagao as suas 

insergoes institucional, politica, geografica e social;
• Condigoes objetivas de oferta e a vocagao do curso;

• Cargas horarias das atividades didaticas e da integralizagao do curso;
• Formas de realizagao da interdisciplinaridade;
• Modos da integragao entre teoria e pratica;
• Formas de avaliagao do ensino e da aprendizagem;
• Modos da Integragao entre graduagao e pos -graduagao, quando houver;

39



• Incentivo a pesquisa e a extensao, como necessario prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a iniciagao cientifica;

• Concepgao e composigao das atividades de estagio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condigoes de realizagao; e

• Concepgao e composigao das atividades complementares; e, inclusao obrigatoria do 

Trabalho de Conclusao do Curso.

O Projeto de Interiorizagao definiu o conjunto de cursos oferecidos nas Unidades a 

partir de tres elementos, considerando aspectos qualitativos e quantitativos das demandas, 

com base nas duas variaveis indissociaveis e nos resultados da pesquisa representativa 

realizada junto aos segmentos sociais interessados. Sao eles:

a) Universo pesquisado: amostragem representativa em doze dos trinta e sete 

municfpios circundantes ao municipio de Arapiraca (correspondentes as quatro 

CREs/SEE-AL, referidas)

b) Atores envolvidos: alunos do terceiro ano cientifico matriculados nas escolas 

publicas e privadas dos municipios visitados; representantes do poder publico 

municipal, do magisterio da rede estadual e municipal; representantes do 

empresariado do comercio, servigos, industrias; representantes da sociedade em 

geral.

c) Metodologia: entrevistas diretas com aplicagao de questionario de conteudo 

aleatorio (desejos e vocagoes) e induzido (listagem dos cursos existentes na UFAL, 
sugestao de novos, necessidades (demandas) locals; relatorio tecnico de Pesquisa. 
(UFAL, 2005)

A caracterizagao dos Cursos obedeceu a uma nova configuragao com vistas a constituir 
uma “experiencia inovadora, apresentando caracteristicas distintas daquelas ja observadas 

nos cursos do Campus Central/Maceio”. Tal experiencia inovadora esta fundamentado nas 

proposigoes do REUNI, que propugna a adogao de um “projeto academico-administrativo 

flexivel e economico em recursos humanos e materiais, apropriado as novas condigoes de 

operagao da instituigao em sintonia com as fronteiras e as novas dinamicas do conhecimento, 

a consideragao da pluralidade dos saberes e da interdisciplinaridade, objetivando a formagao 

competente e cidada dos seus alunos” (UFAL, 2005).
A partir desse levantamento, o Projeto de Interiorizagao definiu inicialmente a 

implantagao de 16 cursos de graduagao, nas quatro Unidades Academicas, sendo 14 cursos 

na Sede Arapiraca, 2 cursos na Unidade Penedo, 2 cursos na Untdade Palmeira dos Indios e 1 
curso em Vigosa, obedecendo a seguinte distribuigao:

• Sede Arapiraca: Administragao, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciencia da 

Computagao, Biologia (Licenciatura), Educagao Fisica (Licenciatura), Enfermagem,
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Fisica (Licenciatura), Matematica (Licentiatura), Pedagogia (Licenciatura), Quimica 

(Licenciatura) e Zootecnia;

• Unidade Vigosa: Medicina Veterinaria;

• Unidade Palmeira dos Indies: Psicologia e Servigo Social;

• Unidade Penedo: Engenharia de Pesca e Turismo.

Em 2010 foram criados os Cursos de Administragao Publica, Licenciatura em Letras e 

Pedagogia, ampliando para 14 o numero de cursos em funcionamento na Sede Arapiraca. Os 

tres cursos supracitados funcionam no penodo noturno.

No que tange aos eixos tematicos, os cursos de graduagao inicialmente implantados no 

Campus Arapiraca foram definidos pelo Projeto de Interiorizagao e agrupados da seguinte 

maneira:

1. Eixo das Agrarias: cursos de Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinaria e 

Engenharia de Pesca;

2. Eixo da Educagao: licenciaturas Matematica, Fisica, Biologia, Quimica e Educagao 

Fisica;

3. Eixo de Gestao: cursos de Administragao e Turismo;
4. Eixo das Humanidades: cursos de Servigo Social e Psicologia;
5. Eixo da Saude: curso de Enfermagem;
6. Eixo da Tecnologia: cursos de Arquitetura e Ciencias da Computagao.

Segundo o Projeto, os Eixos Tematicos foram criados para agrupar classes de cursos 

que guardam identidades, atividades e formagoes disciplinares comuns. O Projeto dlspos que 

o agrupamento dos cursos deve ser flexivel e progressivo, considerando as variaveis 

indissociaveis: a base natural da sub-regional alagoana, com suas vocagoes economicas e a 

expressao dos alunos concluintes do ensino medio da rede publica, das instituigoes publicas, 
das liderangas locals e da iniciativa privada. Alem disso, os eixos deveriam considerartambem 

o acesso aos recursos federais de expansao e manutengao da instituigao.

No decorrer dos cinco anos de implantagao do Campus os eixos passaram por 

transformagoes. 0 Curso de Administragao Publica ingressou no Eixo de Gestao e os cursos 

de Licenciatura em Letras e Pedagogia, no Eixo da Educagao. 0 Curso de Ciencias da 

Computagao migrou do Eixo de Gestao para o Eixo de Tecnologia.

A estrutura e o conteudo curricular foram idealizados para contemplar a oferta 

semestral de disciplines, organizados mediante a seguinte configuragao geral:

• Tronco Inicial, de conteudo geral, mas com abordagem comum aos cursos 

agrupados nos Eixos Tematicos.
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• Tronco Intermediario, de conteudo comum aos cursos de cada Eixo Tematico.

• Tronco Profissionalizante, conteudo especifico da formagao graduada final.

De acordo com o Projeto de Interiorizagao, cada tronco deve observar as seguintes 

caractensticas gerais: Flexibilidade curricular, possibilitando mobilidade dos estudantes entre 

os Polos e o Campus do Interior, objetivando aquisigao de conhecimentos complementares 

(disciplinas) oferecidos em cada nivel cursado (Troncos de Conhecimento); Formagao 

profissionalizante envolvendo praticas e estagio final com inten/engao na realidade local, 

aferida mediants monografia com banca docente e defesa publica; Pesquisa e extensao, 

enquanto principles pedagogicos, devem estar presentes nas atividades curriculares de cada 

etapa; Os projetos pedagdgicos dos cursos poderao conter ate 20% de carga horaria 

ministrada na modalidade a distancia, segundo permits a legislagao em vigor; O ingresso dos 

candidatos aos cursos interiorizados da UFAL devera observar processo seletivo comum aos 

demais cursos da UFAL, sendo classificatorio e aferindo conhecimentos 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- 

opgao entre os diferentes Troncos Intermediaries 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 selegao 

especifica, se caso for; e Novos procedimentos de gestao administrative e academica, 

informatizados, serao requeridos e apropriados ao novo modelo pedagogico, permitindo o 

acesso dos discentes, dos docentes e dos gestores as suas areas especificas, objetivando 

reduzir o tempo burocratico, o uso de papeis e o deslocamento pessoal desnecessario.
O Tronco Inicial foi proposto como parte integrants, obrigatoria e comum do projeto 

pedagogico de todos os cursos de graduagao interiorizados pertencentes a cada Eixo 

Tematico, articulando quatro unidades de formagao b6sica que se desdobram em disciplinas 

interdisciplinares e modulares. A ultima unidade corresponds a um semindrio integrador, 
oferecido em dois momentos e abrangencias. 0 conteudo deste Tronco foi pensado com um 

total de 20 horas semanais, por um semestre (20 semanas), oferecendo-se ao final, 400 horas 

semestrais. O objetiva central do Tronco Inicial e oferecer conteudos disciplinares que 

promovam a discussao critica de conhecimentos referentes a:

• "Sociedade, natureza e desenvolvimento: relagoes locais e globais”. Discipline 

oferecida em 06 horas semanais e 120 horas semestrais. Ementa: “Reflexao critica 

sobre a realidade, tendo como base o conhecimento de mundo a partir de um contexto 

local e sua insergao global, atraves de abordagem interdisciplinar sobre sociedade,
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seu funcionamento, reprodugao, nianifestagoes diversas e suas relagoes com a cultura, 

economia, politica e natureza. Conteudo programatico: Sociedade, cultura e polftica. 
Ciencia, tecnologia e processes produtivos. Relagoes sociedade-natureza e a questao 

ambiental. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Principios ecologicos, socials e 

economicos basicos na construgao de novos paradigmas de desenvolvimento. 0 

global e o local: identidade, integragao, rupturas e diferengas” (UFAL, 2005).

• “Produgao do conhecimento: ciencia e nao-ciencia”. Disciplina oferecida em 06 horas 

semanais e 120 horas semestrais. Ementa: Instrugao e discussao sobre ciencia e seus 

instrumentos, procedimentos e m6todos cientificos, mas tambem sobre as expressoes 

de conhecimento tradicional, populares e locais, para o reconhecimento de um dialogo 

de saberes e a internalizagao de novos paradigmas. Conteudo programatico: 
Conhecimento, agao, estrategias. Materiais, m&odos, conceitos, leis, modelos, teorias 

e paradigmas. Epistemologia e cntica da ciencia. A complexidade basica. Metodo 

cientffico: observagao, experimentagao e formulagao 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 integragao do 

conhecimento e a construgao interdisciplinar. A recriagao/revalorizagao/ integragao: 
saberes proprios e de outra natureza. 0 dialogo de saberes. Conhecimento empirico e 

tradicional: observagao do contexto, acumulagao e transmissao de conhecimento. Os 

mitos. As complementaridades dos saberes.

• “Logica, informatica e comunicagao”. Disciplina oferecida em 06 horas semanais e120 

horas semestrais. Ementa: Oferta de instrumentais basicos requeridos pelo cursar da 

graduagao universitaria, fundamentalmente: usos da linguagem, indugao e dedugao; 
novas tecnologias de comunicagao, usos do computador e da internet; expressao 

escrita, analise, interpretagao e cntica textual. Conteudo programatico: Usos da 

linguagem. Falacias nao formais. Definigao. Introdugao a dedugao.Introdugao a 

indugao. 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 integragao das 

atividades e de avaliagao dos progresses discentes de cada eixo. Devera ser oferecido 

em 02 horas semanais, pqr um semestre. Ementa: Seminario semanal de integragao 

dos alunos de cada Eixo Tematico, de conteudo definido pelo colegiado dos seus 

cursos.
O Tronco Intermediario, segundo o projeto de Interiorizagao, e parte integrante, 

obrigatoria e comum do projeto pedagogico de todos os cursos de graduagao pertencentes a
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um dos Eixos Tematicos. Articula-se em disciplinas, sendo uma delas um seminario 

integrador. O conteudo deste Tronco se desenvolve ao longo de um semestre letivo (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 formagao basica comum 

aos cursos de cada Eixo Tematico, atraves de disciplinas instrumentais de sintese. As 

disciplinas podem ser reunidas em Unidades Tematicas e seus conteudos disciplinares 

deverao ser apropriados a cada Eixo Tematico.

0 Tronco Profisslonalizante compreende conteudos objetivos, diretos, especificos e 

profissionalizantes, ofertados atraves de disciplinas que obsen/am as caractensticas peculiares 

dos projetos pedagogicos e traduzem as formagoes graduadas finais de cada curso, dentro 

dos cinco Eixos Tematicos, ja referidos.

Quanto a Pos-graduagao, o PPI defende a articulagao desta com as atividades da 

graduagao. A articulagao entre esses dois niveis - graduagao e pos-graduagao - deve ser 

amplamente considerada no momento da criagao dos cursos de Pos-Graduagao, que devem 

perceber o sistema universitario como um todo interiigado. Inovagoes teoricas e metodologias 

originals e criativas, que visem a melhoria dessa articulagao, sao recomendaveis nao apenas 

para os novos Programas de P6s-Graduagao, mas tambem para aqueles ja consolidados. A 

UFAL compreende que o lato sensu desempenha um importante papel para a formagao 

continuada do estudante de graduagao recem-formado que nao pretende ingressar no 

sistema stricto sensu e para os cidadaos que ja se encontram no mercado de trabalho e que 

necessitam de uma atualizagao constante de suas especialidades. Alem disso, os cursos lato 

sensu podem ser um locus de experimentagao para grupos de pesquisa ainda nao 

suficientemente amadurecidos para a impiementagao de programas stricto sensu.

No que concerne k criagao de cursos de pos-graduagao, o Campus Arapiraca 

desenvolveu nos ultimos dois anos, tres iniciativas: os cursos de especializagao em Ensino de 

Filosofia e Saude Coletiva e Ambiente e o mestrado em Agricultura e Ambiente.

Em 2010, foi realizado o curso de especializagao em Ensino de Filosofia, dirigida aos 

professores da rede publica da cidade de Arapiraca. O curso de pos-graduagao lato sensu foi 

destinado aos professores da Rede Publica Oficial de Ensino (municipal e estadual) de 

Arapiraca e municipios vizinhos, nao necessariamente efetivos, e que ja possuam formagao 

universitaria (bacharelado ou licenciatura) ou em Letras, ou em Ciencias Humanas (Filosofia, 

Geografia, Historia, Ciencias Socials, Sociologia, Estudos Sociais e afins - excegao feita a 

Direito), ou em Pedagogia. As aulas do Curso iniciaram em novembro/2010 com prazo de 

encerramento em maio/2012.

Em 2012, o Curso de Enfermagem iniciou a especializagao em Saude Coletiva e 

Ambiente. O curso de pos-graduagao esta sendo ministrado na modalidade presencial, com
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oferta de 30 vagas, com aulas quinzenais e previsao de encerramento em maio de 2013. A 

criagao do curso de especializagao foi motivada pela necessidade de formar profissionais com 

experiencia para atuar na area da saude coletiva ambiental, dados os graves problemas 

existentes atualmente no Brasil, sobretudo na regiao Agreste de Alagoas. 0 curso e 

multiprofissional, destinado aos trabalhadores em saude de nivel superior e tern como 

objetivos: formar especialistas para o desenvolvimento de pesquisas cientificas nas areas de 

saude coletiva e ambiente; estimular o desenvolvimento da capacidade de raciocinio e de 

pensamento crftico sobre questoes relacionadas & saude coletiva e ao ambiente; qualificar 

profissionais na gestao da saude e do ambiente, do desenvolvimento humano e da elevagao 

da qualidade de vida das populagoes; proporcionar aos profissionais a atualizagao de 

conhecimentos, com o foco nas areas de saude e ambiente, alem de aprofundar 

conhecimentos e tecnicas de trabalho3.

Em 2011, o Campus Arapiraca criou seu primeiro curso de Mestrado stricto senso. O 

mestrado Agricultura e Ambiente, organizado pelos Cursos de Agronomia e Zootecnia, 

realizou seu primeiro processo seletivo no inicio de 2012, a primeira turma inicia as atividades 

nesse semestre letivo. As linhas de pesquisa do novo mestrado sao Tecnologia de sementes, 

Uso da £gua na agricultura, Entomologia aplicada, Ecologia e Genetica e Estatistica aplicada.

Figura 15 - Quadro da distribuicao das unidades e cursos na UFAL: campi e unidades
CAMPUS

SERTAODISCRIM. A C. SIMOES ARAPIRACA TOTAL
Unidades academicas 21 1 1 23
Cursos de graduagao 26 19 8 53
Programas de mestrado 26 0* 0 26
Programas de doutorado 8 0 0 8
Fonte: UFALem numeros. Disponivel em www.ufal.edu.br. Acesso em: 29.10.2011 

(*) Em margo de 2012 iniciou o primeiro programa de mestrado do Campus Arapiraca: Agricultura e
Ambiente.

O quadro abaixo mostra a evolugao dos indicadores academicos do Campus 

Arapiraca, de acordo com o Relatorio de Gestao da UFAL de 2011.

Figura 16 - Quadro da evolugao dos indicadores academicos do Campus Arapiraca

3 Disponivel em www.ufal.edu.br. Acesso em 20.05.2012
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ludicjulor 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Numero de Cm-sos de Gmduac^o 16 16 16 16 16 19
Numero de Cursos Notumos 3
Numero de Vncas de Incresso vin Vestibulnr 640 640 640 770 770 890
Numero de Yagas Notnwas 120
Numero de Vagas de Evasflo 01 30 28 38 84 108
Numero de Vnsns Ofeiindas p/ Matriculn i?or Tmusferencia 60 34 07 236
Ninnero de lueressos vin Vestibulnr 635 684 651 771 738 887
Numero de Ingressos vin Tmnsferencia 08 04 08
Numero de Insressos por Outras Vias* 04 17 10 26 37 67
Numero de Mntriculndos Efetivos 635 1.262 1.736 2.311 2.837 3.442
Numero de Alunos Fonnndos 01 33 174
Numero de Alunos Diploimdos 01 33 174

Fonte: NTI/CRCA-Arapiraca/DRCA 
* Principalmente oriundos de reopffto de curso.

Os investimentos realizados no Campus Arapiraca, de acordo com o Relatorio de Gestao 

da UFAL de 2011 encontram-se listados na figura abaixo.

Figura 3 - Quadro da evolu^ao orgamentdria do Campus Arapiraca, de 2005 a 2011.
Or^amciiio DcstinadoAiio

RS 6.200.360.892005
2006
2007 RS 4.520.750.00

RS 3.981.682,002008
2009 RS 6.SS5.703.00
2010 RS 3.472.7SS.0

RS 4.557.700.002011
Total RS 29.618.9S3.S9

Foute: PROGINST

7.2. Pesquisa

Em reiagao ks atividades de Pesquisa, o PDI - UFAL defends que a mesma deve ser 
cada vez mais institucionalizada, pois e neste ambito que ocorre o processo de constru$ao de 

sua legitimidade e de sua fungao social. Ainda segundo o PDI, a dimensao investigatoria 

cientifica precisa estar conectada as atividades de ensino e de extensao, nao podendo ter a 

mesma caractenstica de organizagoes especializadas, a exemplo dos institutos de pesquisa. A 

pesquisa deve, portanto, ser incorporada ao ensino, posto que nao h& ensino sem produgao 

do conhecimento que alimente a formagao do individuo. A pesquisa 6 tida como exigencia de 

produgao de conhecimento e de formagao profissional e cidada.
O piano estrat6gico de pesquisa no ambito da pos-graduagao da UFAL, mesmo 

focalizando a construgao e adequagao dos espagos, o incentivo ao surgimento e 

consolidagao de grupos de pesquisa, a expansao da pos-graduagao e a criagao de 

laboratbrios de pesquisa, tern refletido um esforgo institucional no oferecimento de melhores 

condigoes de ensino na graduagao. Tem-se, portanto, como perspectiva impulsionar
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graduagao e pos-graduagao, provocando oportunidades e reforgando possibilidades para que 

os alunos de graduagao possam ser envolvidos nao so pelos resultados da pesquisa do 

professor-pesquisador, mas tambem pelos temas, teorias e controversias do fazer cientifico. A 

articulagao entre esses dois niveis deve ser amplamente considerada no momento da criagao 

dos cursos de P6s -Graduagao, que devem perceber o sistema universit^rio como um todo 

Interllgado. Conquanto seja reconhecfvel a contribuigao de programas de bolsa no nivel de 

graduagao (PIBIC, PIBIT, PIBIP-AQAO) para a interagao dos dois niveis, 6 importante que os 

programas avancem em descobertas de novas possibilidades de integragao.

0 Programa Institucional de Bolsas de Iniciagao Cientifica (PIBIC) na UFAL 6financiado 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico - CNPq, pela FAPEAL, 

Fundagao de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas, e pela propria UFAL, 

prdprios. Em 2011, o Programa PIBIC contou com bolsas CNPq (280), FAPEAL (100) e UFAL 

(100), totalizando 480 bolsas. Somando-se a isso, as bolsas PIBIC - Agoes Afirmativas (25) 

tem-se um total de 505 bolsas de iniciagao cientifica. Na mesma trajetbria do PIBIC, o PIBIC- 

Agoes Afirmativas diferencia-se daquele por destinar-se aos alunos cotistas.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciagao a Pesquisa - Agao (PIBIP-AQAO), uma 

agao conjunta com a Pr6-Reitoria de Pesquisa e P6s-Graduagao, contemplou 67 projetos 

voltados a transformagao social, focados no Campus Arapiraca e P6los para o 2009/2010. O 

mesmo programa, para o ano 2011/2012, disponibilizou 70 bolsas. As bolsas sao no valor 

R$360,00.

com recursos

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciagao em Desenvolvimento Tecnolbgico e k 

Inovagao (PIBITI) sao destinadas a instituigbes publicas, comunitbrias ou privadas que 

realizam atividade de desenvolvimento tecnologico e inovagao e tenham instalagbes prbprias 

para tal fim. Atualmente o programa conta com 28 bolsas do CNPq e 16 bolsas da UFAL.

Flgura 17 - Quadro de Bolsas Pesquisa UFAL para os anos 2010 e 2011 (todos os camp!)
BOLSAS 2010 2011
PIBIC 480 480
PIBIC Agoes Afirmativas 25 25
BiA 15 15
PIBIT 36 44
Fonte: PROPEP - Relatbrio de Gestao da UFAL 2011.

Flgura 18 - Quadro de Projetos PIBIC (CNPq/ UFAL/Fapeal) nos anos 2007 a 2009 para Campus 
Arapiraca________________________________________________________________________

2010 20112007 2008 2009
PROJETOS 15 10 23 * *

BOLSISTAS 19 18 * * *

NAO BOLSISTAS 10 6 * * *

ORIENTADORES 13 9 16 * *

(*) dados nao informados. Fonte: Diregao Academica do Campus Arapiraca.
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Figura 19 - Quadra de PROJETOS PIBIC aprovados para o ano 2012/2013 para o Campus 
Arapjraca__________________________ ____
UNIDADES QUANT. PROJETOS QUANT. BOLSISTAS
ARAPIRACA 28 37
PALMEIRA DOS INDIOS 01 01
PENEDO 07 09
vigosA 09 10

TOTAL 45 57
Fonte: Direpao Academica do Campus Arapiraca.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq) concede 

bolsas para a formagao de recursos humanos no campo da pesquisa cientifica e tecnologica, 

em universidades, institutes de pesquisa, centres tecnologicos e de formagao de profissional, 

tanto no Brasil como no exterior4.

No Brasil, varias modalidades de bolsas sao oferecidas aos jovens de ensino medio e 

superior, em nivel de pos-graduagao, interessados em atuar na pesquisa cientifica, e 

especialistas para atuarem em pesquisa e desenvolvimento nas empresas e centres 

tecnologicos. Seguem as modalidades de bolsas oferecidas pelo CNPq com sues respectivos 

objetivos e prazos de duragao.

• Iniciagao Cientifica - 1C: despertar vocagao cientifica e incentivar talentos potenciais 

entre estudantes de graduagao universitaria, mediante participagao em projeto de 

pesquisa, orientados por pesquisador qualificado. Duragao: ate 12 meses ao 

estudante, renovavel sucessivamente; por tempo indeterminado a entidade parceira; 

ate 12 meses ao pesquisador orientador, renovavel, sucessivamente.

• Mestrado - GM: Apoiar a formagao de recursos humanos em nivel de pos-graduagao. 

Duragao: ate 24 meses ao estudante, improrrogaveis; por tempo indeterminado ao 

curso de pos-graduagao.

• Doutorado Pieno - GD: Apoiar a formagao de recursos humanos em nivel de pos- 

graduagao. Duragao: ate 48 meses ao estudante, improrrogaveis; por tempo 

indeterminado ao curso de pos-graduagao.

• Doutorado Sandutche no pais - SWP: Apoiar aluno formalmente matriculado em curso 

de doutorado para o desenvolvimento de sua tese junto a outro grupo de pesquisa. 

Mensalidade: auxflio deslocamento, destinado a aquisigao de passagem aerea de ida e 

volta, quando houver a necessidade de deslocamento do estudante por distancia 

superior a 350 km. Duragao: De 2 a 6 meses ao estudante, improrrogaveis.

4 Disponivel em www.cnDQ.br. Acesso em 10.06.2012
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• Produtividade em Pesquisa - PQ: Destinada a pesquisadores que se destaquem entre 

seus pares, valorizando sua produgao cienti'fica segundo criterios normativos.

• Apoio T6cnico - AT: Apoiar grupo de pesquisa mediante a concessao de bolsa a 

profissional tecnico especiaiizado.

O CNPq vem investindo na aplicagao de recursos financeiros na formagao de pessoal 
qualificado para implementar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagao (P.D&I) em 

pequenas e medias empresas.

A bolsa de Iniciagao Tecnologica e Industrial - III tem por objetivo estimular o interesse 

para a pesquisa e o desenvolvimento tecnoldgico em alunos de graduagao nas empresas, ate 

a duragao maxima do projeto ao qua) o bolsista estara vinculado.

A participagao da UFAL nas agoes de pesquisa fomentadas pelo CNPq mostra o grau 

de importancia da instituigao em relagao as outras instituigoes beneficiadas do estado de 

alagoas. A UFAL conta com aproximadamente 90% das agoes de pesquisa fomentadas no 

estado de alagoas. Contudo, o estado nao chega a contar com 1,5% do total das agoes de 

pesquisa fomentadas pelo CNPq no pais.
Figure 20 • Agoes de pesquisa fomentadas pelo CNPq, em AL, por instituigao (vigentes em junho 
2012)

GOV % MOD. 
PAiSModalldade UFAL IFAL UNEAL UNCISAL FAPEAL OUTROS* TOTALEST

Apoio a Participagao/ 
Realizagao de Eventos 6 0 0 0 0 6 0.72%0 0

Apoio a Projetos de 
Pesquisas 118 1 0 1 1 0 121 0.97%0

Bolsas de Apoio T6cnico 37 0 0 0 0 0 37 1.10%0

Bolsas de Desenvolvimento 
Cientifico e Regional 0 0 0 7 3.24%0 0 7 0

Bolsas de Desenvolvimento 
Tecnoldgico e Industrial 11 23 0.51%0 10 0 1 0 1

Bolsas de Doutorado 26 0 0 0 0 0 0 26 0.27%

Bolsas de ExtensSo em 
Pesquisa 10 0.80%7 0 0 0 3 00

Bolsas de Fixagao de 
Doutores 3 3 0.50%0 0 0 0 0 0

Bolsas de Iniciagao 
Cientffica 30 399 1.34%345 3 14 2 05

Bolsas de Iniciagdo 
Cientffica Junior 7 0.09%0 0 7 0 00 0

Bolsas de Iniciagao 
Tecnoldglca e Industrial 88 0 0 0 93 1.60%5 0 0

Bolsas de Mestrado 40 0.39%40 0 0 0 0 0 0

Bolsas de Pesquisador/ 
Especialista Visitante 1 0 0 0 0 0 0 1 0.77%

Bolsas de P6s-doutorado 6 0 0 0 6 0.40%0 0 0

Bolsas de Produtividade em 
Pesquisa e Tecnologia 0 59 0.40%59 0 0 0 0 0
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TOTAL 744 9 22 15 7 7 34 838
Fonte: Mapa de Investimentos do CNPq. Disponivel em http://efomento.cnpq.br. Acesso em 10.06.2012
(*) Rastm - Investigagao e Pericia Digital; Centro Oftalmoldgico Lyra e Antunes; Interacta Qufmica; Sociedade de 
Ensino Universit^rio do Nordeste; Faculdade de Alagoas; Centro Universit&rio CESMAC.

No ambito das bolsas de pesquisa oferecidas a discentes, o Campus Arapiraca conta 

atualmente com 7% das bolsas de iniciagao cientffica do total distribuido na UFAL e 5% das 

bolsas de inlciagao Tecnologica e Industrial. Esses indices registram resultados abaixo do 

previsto, ja que o Campus Arapiraca agrega 13.9% do total de alunos matriculados na 

graduagao5.

Figure 21 ■ Alunos de graduapao bolslstas do CNPq, na UFAL (vlgencla em junho de 2012)
Modal idade UFAL Campus 

Arapiraca
UFAL demais Camp! 

(A. C. Simoes, Delza Gltaf e Sertao)
TOTAL

Iniciagao Cientifica 24 321 345
Iniciagao Tecnologica e Industrial 4 84 88
Fonte: Mapa de Investimentos do CNPq. Disponivel em http://efomento.cnDq.br. Acesso em 10.06.2012

No caso das bolsas oferecidas a docentes, a disparidade entre o Campus Arapiraca e 

os demais campi apresenta-se de modo ainda mats preocupante, j6 que o Campus conta com 

apenas 3,5% dos apoios a projetos de pesquisa, 5% das bolsas de produtividade e nenhuma 

bolsa de apoio tecnico.

Figure 22 - Docentes bolslstas ou apolados pelo Cnpq, na UFAL (vlgencla em Junho de 2012)
Modalidade UFAL Campus 

Arapiraca
UFAL demais Campi TOTAL 

(A. C. Simoes, Delza Gltaf e 
Sertao)

Apoio a Projetos de Pesquisa 4 114 118
Bolsa de Apoio T6cnico 0 37 37
Bolsas de Produtividade em Pesquisa e Tecnologia 3 56 59
Fonte: Mapa de Investimentos do CNPq. Disponivel em http://efomento.cnpa.br. Acesso em 10.06.2012

No ambito da Coordenagao de Aperfeigoamento de Pessoal de Nivel Superior (Capes), 

segundo os dados de 2010, o estado de Alagoas apresenta-se na menor faixa da legenda no 

mapa de concessao de Bolsas de pos-graduagao da Capes no Brasil, ficando atras de 

Unidades da Federagao com porte populacional similar - como rio Grande do Norte, Mato 

Grosso - ou ate mesmo menor, como Sergipe.

5 Dados de dezembro de 2011.
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Figura 23 - Mapa esquematico da distribui$ao de bolsas de p6s-graduagao Capes em regioes 

brasileiras. Fonte: Geocapes. Disponfvel em: httD://oeocaDes.caDes.Qov.br. Acesso em 12.06.2012.

No que tange &s grandes ^reas, Alagoas apresenta alguns diferenciais em relagao ao 

que prevalece no pais. Segundo os dados de 2010, as Ciencias Exatas e da Terra aparecem 

em primeiro lugar no estado, com 28% do total de bolsas concedidas no estado - mais que o 

dobro do foi concedido a segunda grande £rea mais atendida, as Ciencias da Saude. Esse 

indice atesta uma elevada discrepancia no provimento de bolsas entre as 4reas. Outra 

constatagao importante diz respeito & participagao da Lingulstica, Letras e Antes e das 

Ciencias Sociais Aplicadas que, no estado de Alagoas, se apresentam mais bem posicionadas 

em relagao ao pais. Em compensagao, o quantitativo .de bolsas relacionado com a grande 

£rea das Ciencias Humanas apresenta, no estado, posigao inferior (7,3%) ao registrado no 

pafs (14,2%).

A disparidade entre o quantitativo de bolsas de mestrado e doutorado atesta a carencia 

de programas de doutorado no estado de Alagoas. Enquanto no pais a porcentagem de 

bolsas para nivel de mestrado estei em 57.4%, em Alagoas o indice chega a 66,7%. Para o 

nivel de doutorado, Alagoas conta com 27,0% das bolsas, enquanto no pais o indice registra 

37,8%.
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Figura 24 - Gr^ficos da distribuigao de bolsas de p6s-graduagao Capes, por Area de concentragao e 

por nivel. Fonte: Geocapes. Disponlvel em: httD://QeocaDes.caDes.oov.br. Acesso em 12.06.2012.

No que tange £ distribuigao de discentes de pbs-graduagao, o estado apresenta 

indices melhores daqueles apresentados na an&lise anterior. Contudo, isso pode mostrar que 

algumas das grandes ctreas apresentam um contingente significativo de discentes que nao 

sao atendidos com bolsas da Capes (embora esse contingente possa ter sido atendido com 

bolsas de outras agencias de fomento).
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Figura 25 - Mapa esquem^itico da distribuigao de discentes de p6s-gradua$ao atendidos com bolsas 

Capes em regioes brasileiras Fonte: Geocapes. Disponfvel em: httD://aeocapes.capes.Qov.br. Acesso 
em 12.06.2012.

Pode-se constatar, portanto, que a concessao de bolsas pela Capes nao esta 

diretamente relacionada com a quantidade de alunos matriculados nos programas. As 

grandes 4reas Ciencias Humanas e Ciencias Socials Aplicadas, por exemplo, apresentam a 

segunda e terceira posigao quanto ao numero de discentes, mas quanto ao numero de bolsas 

concedidas, estao na quinta e oitava posigao, respectivamente.
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Rgura 26 - Gr6ficos da distribuigao de discentes de p6s-graduagao por 6rea de concentragao e por 
nfvel. Fonte: Geocapes. Disponivel em: http://Qeocapes.capes.aov.br. Acesso em 12.06.2012.

Quanto k distribuigao de docentes com atividades de pesquisa pela Capes, Alagoas 

conta em 2010 com 392 docentes, ocupando a segunda faixa no mapa abaixo. Observando o 

grafico, pode-se constatar que houve urn crescimento continue do numero de docentes 

doutores com atividades de pesquisa vinculadas a Capes, entre 2001 e 2006. Esse 

crescimento foi interrompido entre 2006 e 2007, com o decrescimo de 13 docentes doutores. 

A partir de 2007 o crescimento foi retomado, registrando entre 2009 e 2010 o maior 

crescimento na decada.
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Figura 27 • Mapa esquemdtico da distribuigao de docentes com atividades de pesquisa pela bolsas 

Capes em regioes brasileiras Fonte: Geocapes. Disponivel em: http://QeocaDes.caoes.aov.br. Acesso 
em 12.06.2012.
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Figura 28 - Gr^fico da quantidade de docentes doutores com atividades de pesquisa pela Capes 
em Alagoas
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Elaboragao equipe tgcnica do Plano Diretor. Fonte: Geocapes. Disponivel em: 
http://oeocaDes.capes.oov.br. Acesso em 12.06.2012.
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7.3. Extensao

Segundo o PDI da UFAL, cabe a Extensao vincular a pesquisa e o ensino, as 

necessidades da sociedade e, ao mesmo tempo, buscar a construgao e produgao de 

conhecimento, visando a transformagao da sociedade em que esta inserida. Entende-se, 

portanto, que atraves da extensao, a universidade possa chegar a plenitude do seu papel 

social e cabe a ela fazer com que a competencia academica estenda-se ao uso comum. 

Nessa perspectiva, a extensao assume o compromisso com a fungao transtormadora da 

sociedade. As agoes de extensao na UFAL, desenvolvidas como process© educative, visam, 

sobretudo, colaborar como parte indissociavei na formagao de profissionais eticos que 

possam contribuir na elevagao das condigoes de v ida da comunidade local e para o 

progresso e desenvolvimento regional. Essas agoes se consubstanciam em forma de 

programas, projetos, cursos de extensao, eventos, prestagao de servigo, produgoes e 

produtos academicos.

O levantamento realizado no Banco de Agoes de Extensao6 teve por objetivo oferecer 

um panorama do desenvolvimento das agoes de extensao do Campus Arapiraca em relagao 

aos demais campi e Unidades da UFAL nos ultimos seis anos. Segundo o Levantamento, o 

Campus A. C. Simoes e Delza Gitai desenvolveram nos ultimos seis anos 64,4% das agoes de 

extensao da Universidade, enquanto o Campus Arapiraca desenvolveu 33,1% e o Campus do 

Sertao7, 4,5%.

As agoes de extensao mais desenvolvidas pela UFAL nos ultimos seis anos sao das 

areas de Educagao, com 25,6% das agoes, Saude, com 24,6% e Cultura, com 13,7%. O 

campus Arapiraca apresenta maior participagao nas agoes de extensao das areas de Meio 

Ambiente - com 69.8% do total de agoes desenvolvidos pela UFAL -, Direitos Humanos, com 

49.4% e Tecnologia e Produgao, com 47.3% das agoes. Interessante constatar que nas tres 

areas com maior quantidade de agoes de extensao, Educagao, Saude e Cultura, o campus 

apresenta participagao menor.

6 Disponivel em www.ufal.edu.br. Acesso em 05.04.2012.
7 Cabe ressaltar que o Campus do Sertao passou a desenvolver agoes de extensao a partir de 2010, ja 
que entrou em funcionamento em 2009. Portanto, o (astro de tempo tornado pelo levantamento, 
apresenta diferenga de tres anos entre o Campus do Sertao e os dois outros Campi,. Se contarmos a 
participagao dos Campi no penodo entre 2010 e 2012 a fatia representada pelo Campus do Sertao sera 
maior.
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Figura 29 • Quadro com as agoes de extensao por area, desenvolvidas entre 2007 e 2012, nos 
camp! da Universldade Federal de Alagoas

CAMPUS A.
C. SIMOES/ 

D. GITAI
CAMPUS

ARAPIRACA
CAMPUS
SERTAO*

% CAMPUS 
ARAPIRACA

TOTAL
(2007-2012)AQAO DE EXTENSAO

COMUNICACAO 7 6 51 64 10.9%
CULTURA 47 4 173 224 21.0%
DIR HUMANOS 040 41 81 49.4%
EDUCACAO 130 23 269 422 30.8%
MEIO AMBIENTE 97 6 36 139 69.8%
SAUDE 95 0 309 404 23.5%
TECNOL E PRODUCAO 69 0 77 146 47.3%
TRABALHO 55 2 99 156 35.3%
Nao preenchido 03 1 4

TOTAL 543 41 1056 1640 33.1%
Fonte: Banco de a^oes de extensao. Disponivel em: www.ufal.edu.br
(*) O campus do Sertao foi criado em 2009, portanto suas agoes de extensao tiveram infcio em 2010.

A analise das agoes de extensao quanto ao tipo, mostrou que 68,5% das agoes 

desenvolvidas pela UFAL sao do tipo projeto, seguidas dos eventos, com 15,5%, e dos cursos 

de extensao, com 12,6%. No Campus Arapiraca, as parcelas representativas de cada tipo 

seguem a ordem geral, mas apresentam variagao maior: 76,2% das agoes sao projetos. Isso 

indica que o desenvolvimento de cursos de extensao e realizagao de eventos 4 menor no 

campus do que no quantitative geral da Universidade. Tais valores estao relacionados com o 

numero de cursos (e consequente com o numero de professores), com a carga de trabalho 

docente e a infraestrutura disponivel em cada campi.

Figura 30 - Quadro com as agoes de extensao por tipo, desenvolvidas entre 2007 e 2012, nos 
camp! da Universldade Federal de Alagoas

CAMPUS A. 
C. SIMOES/ 

D. GITAI
CAMPUS
SERTAO*

TOTAL % CAMPUS 
(2007-2012) ARAPIRACA

CAMPUS
ARAPIRACAAREA DE EXTENSAO

PROGRAMA 11 4 37 52 21.2%
PROJETO 31 1124 36.8%414 679
CURSO DE EXTENSAO 52 6 148 206 25,2%
EVENTO 64 0 190 254 25.2%
PRESTACAO DE SERVICOS 10 0 1 0.0%
PROD. E PUBLICACAO 0 1 1 0.0%0
Sem informagao 0 22 0 100.0%

TOTAL 1640 33.1%543 41 1056
Fonte: Banco de agoes de extensao. Disponivel em: www.ufal.edu.br
(*) O campus do Sertao foi criado em 2009, portanto suas agoes de extensao tiveram inicio em 2010.

Desagregando os dados para analisar o Campus Arapiraca, pode-se constatar as 

Unidades apresentam graus variados de participagao no desenvolvimento de agoes de 

extensao. Tal variagao resulta da diferenga entre o numero de cursos e consequentemente, do 

numero de professores lotados em cada Unidade.
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Segundo o levantamento a Unidade Penedo desenvolveu nos ultimos seus anos 10,9% 

das agdes de extensao desenvolvidas pelo Campus, a Unidade Palmeira desenvolveu 17,9%, 

a Unidade Vigosa 7,7% e a Sede Arapiraca, 63,5% das agoes.

As 6reas de extensao desenvolvidas em cada Unidade estao relacionadas 

cursos que funcionam em cada uma. Deste modo, o quadro abaixo mostra que a Unidade 

Vigosa apresenta maior participagao no desenvolvimento das agoes na 3rea de Saude 

(42,9%); a Sede, na area de Educagao (25,8%); a Unidade Penedo, na 6rea de Meio Ambiente 

(27,1%) e a Unidade Palmeira dos Indies, na 6rea de Direitos Humanos (35,1%).

com os

Figura 31 • Quadro com as agoes de extensao por 6rea, desenvolvidas entre 2007 e 2012 nas 
Unidades do Campus Arapiraca. 

CAMPUS ARAPIRACA CAMPUS
ARAPIRACA

Area de extensao
ARAPIRACA PALMEIRA PENEDO VICOSA

COMUNICACAO 3 0 3 1 7
CULTURA 25 11 11 0 47
DIR HUMANOS 5 34 1 0 40
EDUCACAO 89 19 12 10 130
MEIO AMBIENTE 75 1 16 5 97
SAUDE 61 16 0 18 95
TECNOL. E PRODUCAO 54 2 8 5 69
TRABALHO 32 13 7 3 55
Nao preenchido 1 1 1 0 3

TOTAL 345 97 59 42 543
Fonte: Banco de agoes de extensao. Disponivel em: www.ufal.edu.br

No tocante ao tipo, as agoes de extensao se distribuem de formas variadas nas 

Unidades. Na Sede prevalece de modo absolute as agoes do tipo projeto, com 79,7% das 

agoes, assim como na Unidade Vigosa, 78,6%. Na Unidade Penedo, os cursos de extensao 

apresentam participagao maior do que a media geral da Universidade, representando 18,7% 

das agoes desenvolvidas na Unidade. Na Unidade Palmeira dos Indios, destaca a parcela de 

eventos realizados, 21,6% das agoes da Unidade.

Figura 32 - Quadro com as agoes de extensao por 6rea, desenvolvidas entre 2007 e 2012 nas 
Unidades do Campus Arapiraca.

CAMPUS ARAPIRACA (2007-2012) ______ CAMPUS
VIQOSA ARAPIRACAArea de extensao ARAPIRACA PALMEIRA PENEDO

PROGRAMA 6 2 2 1 11
PROJETO 275 63 43 33 414
CURSO DE EXTENSAO 27 10 11 4 52
EVENT© 36 21 3 4 64
PRESTACAQ DE SERVICOS 0 0 0 0 0
PROD. E PUBLICACAO 0 0 0 0 0
Sem informagao 1 1 0 0 2

TOTAL 345 97 59 42 543
Fonte: Banco de agoes de extensao. Disponivel em: www.ufal.edu.br
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Programas Institucionais de Extensao

Pibip-agao

0 Programa PIBIP-AQAO e composto de Projetos de Pesquisa-Agao que concorrem ao 

Edital da PROEX/PROPEP e contemplam atividades relacionadas com as diversas formas de 

agao coletiva orientadas para a transformagao social, desenvolvidas por professores, tecnicos 

e alunos dos Campi A.C. Simoes, Arapiraca e do Sertao. Constitui-se de projetos que 

propoem contribuir para a melhoria da qualidade de vida da populagao parceira e para o 

processo de formagao profissional dos alunos, no tocante a pratica de investigagao cientifica 

aplicada. Caracteriza-se, efetivamente, como um processo educative de formagao, 
reafirmando, assim, o compromisso da UFAL com a sociedade.

Ode aye

Programa de Agoes Afirmativas, coordenado pela Pro-Reitoria de Extensao e pelo 

Nucleo de Estudos Afro-Brasileiros - NEAB, que visa possibilitar a insergao do estudante 

cotista no ambito academico, atraves do desenvolvimento de agoes de pesquisa e de 

extensao, bem como desenvolver estudos relatives as relagoes etnico-raciais e ao processo 

de implementagao da Lei 10.639/03 nas redes de ensino, alem de contribuir para a formagao 

profissional e cidada dos estudantes.

Proinart

Os projetos que concorrem ao Programa de Iniciagao Artistica da UFAL contemplam 

atividades relacionadas a produgao e difusao artistica que contribuem para a consciencia 

cultural no que diz respeito a memoria, a criagao e a pratica da Arte como um patrimonio 

cultural de toda a sociedade. Os projetos seguiram em 2011, a tematica "JUVENTUDE NO 

SECULO XXI: DESAFIOS E PERSPECTIVAS” como elemento integrador do programa. O 

desenvolvimento do Programa tern como palco as bibliotecas, corredores, escolas, ruas, 
jardins, teatros, auditbrios, abrangendo tanto a comunidade universitaria, quanto a 

comunidade em geral e motivando a formagao de novas plateias e agentes multiplicadores. 
Em 2011, as propostas concorrem nas Expressoes Artisticas de Musica, Teatro, Danga, 
Fotografia, Pintura, Audiovisual e Literatura. Sao disponibilizadas tres bolsas para cada um 

dos projetos aprovados.

Pro-extensao

Alem dos Programas acima mencionados, a PROEX coordena o PR6-EXTENSAO. Em 

julho de 2011, foi langada a segunda vigencia do PRO-EXTENSAO, com a concessao de 

bolsas para estudantes, sendo uma para cada Programa. Foram incluidos os equipamentos
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culturais da UFAL, vinculados a PROEX: Pinacoteca Universitaria, Museu Theo Brandao de 

Antropologia e Folclore, e Museu de Historia Natural.

Programas interinstitucionais

Conexoes de saberes e Escola aberta

O Programa Conexoes de Saberes e composto por quatro projetos:
Pre - Vestibular Comunitario no Campus Maceio e nos polos de Arapiraca, Palmeira 

dos hdios e Penedo, atendeu em 2009, 510 (quinhentas e dez) tendo 124 (cento e vinte e 

quatro) pessoas que passaram no vestibular da UFAL, em 2010, 6050 (seis mil e cinquenta) 
pessoas em todo estado se inscreveram no portal da COPEVE, para participar do cursinho 

preparatorio para o vestibular 2010/2011, no total de 960 atendidas pelo projeto. Foram 

aprovadas 190 (cento e noventa) pessoas. Para a preparagao dos alunos foram realizadas as 

seguintes atividades: uma aula inaugural com a participagao de 350 pessoas e dezoito 

‘‘auloes", com a presenga de 180 pessoas por aula.

Programa de extensao universitaria - PROEXT/MEC

O Programa de Extensao Universitaria - PROEXT - MEC/SESu e um instrumento que 

abrange programas e projetos de extensao universitaria, com enfase na inclusao social, 
visando aprofundar agoes politicas que venham fortalecer a institucionalizagao da extensao no 

ambito das Instituigoes Federais e Estaduais de Ensino Superior . A UFAL foi contemplada 

com recursos para a execugao de oito programas e cinco projetos, que concorreram em 2011. 

Programas:

• Programa de Formagao Docente UFAL SEE-AL: As dificuldades de Aprendizagem no 

Ensino Superior, responsabilidade social de todos;

• Formagao de Incubadora de Empreendimentos Culturais e Artfsticos - IncArte/UFAL;
• Programa Integrado de Atengao Primaria a Saude;

• Educagao, promogao da saude e desenvolvimento humano;

• Fortalecimento da Agricuitura Familiar nos Assentamentos da Mata e Litoral Alagoano;

• Programa de Agoes Articuladas em Economia Solidaria no Estado de Alagoas;

• Folguedos Populares em Alagoas: recuperagao, disponibilizagao e pesquisa nos 

acervos sonoro, fotografico e documental do Museu Theo Brandao de Antropologia e 

Folclore;
• PRO-IDENTIDADE: A Percepgao de Identidade na Educagao Basica: genero, etnia e 

sexualidade nas relagoes educacionais das comunidades Quilombolas e Indigenas do 

Alto Sertao.
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Projetos:
Cooperativismo, Tecnologia Social e Inclusao Produtiva de Catadores de Materials 

Reciciaveis;

Organizagao do Processo de Trabalho dos Catadores de Material Reciclavel do Bairro 

de Mangabeiras - Arapiraca/AL;

Mapeamento do Patrimonio Cultural do Agreste Alagoano;

A Eficacia do Judiciario e o Acesso a Justiga;

Praticas socioeducativas: estrategia para redugao de danos e prevengao do uso de 

drogas por adolescentes e jovens.

8. CARACTERIZAQAO DO CORPO SOCIAL DA COMUNIDADE ACADEMICA DA 

UFAL CAMPUS ARAPIRACA

8.1. CORPO SOCIAL DA UFAL EM SEUS IRES CAMPI

Para fins de levantamento da populagao universit£ria da UFAL Campus Arapiraca, a 

comunidade academica foi dividida em tres segmentos, conforme o Estatuto e Regimento 

Geral da UFAL: docentes, tecnicos-administrativos e discentes. O Estatuto define os diferentes 

seguimentos da comunidade universitaria da seguinte forma:

Corpo docente:

Art. 38. O corpo docente e constituido pelos integrantes da carreira do 
magisterio do quadro de pessoal permanente da Universidade e demais 
professores admitidos, na forma da lei.
Art. 39. Os professores integrantes do corpo docente sao lotados nas 
Unidades Academicas. (UFAL, 2006, p.16)

Corpo discente:
Art. 43. 0 corpo discente da Universidade e constituido por duas categorias
I - alunos regulares;
II - alunos especiais.
§ 1s. Sao alunos regulares os matriculados em cursos de graduagao, pos- 
graduagao, sequenciais, e de formagao profissional por campo do saber, 
observado os requisites indispensaveis & obtengao dos respectivos diplomas 
ou certificados.
§ 29. Sao alunos especiais os matriculados em cursos de extensao, em 
disciplinas isoladas de cursos de graduagao ou pos-graduagao. (UFAL, 2006, 
P-16)

Corpo tecnico-administrativo:

Art. 46. O corpo tecnico-administrativo e constituido dos servidores integrantes 
do quadro de pessoal permanente da Universidade que exergam atividades de 
carater tecnico, administrative e operacional.

i

61



De acordo com os numeros apresentados no website da UFAL, contabilizados os 

quadros de servidores efetivos e os alunos matriculados nesse contexto, a comunidade 

academica da Universidade se distribui da seguinte forma:

Flgura 33 - Populacao universit^rla da Universldade Federal de Alagoas por segmentoa
CAMPUS

SEGMENTO A.C. SIMOES ARAPIRACA SERTAO TOTAL
Professores efetivos 1128 197 138055

Tecnicos-administrativos 81**1598 23 1702
Alunos matriculados - Graduagao 20242 3400* 898 24540
Fonte: UFALem numeros. Disponivel em www.ufal.edu.br. Acessoem: 29.10.2011.
(*) Dados do corpo discente contabiliza todos os alunos existentes no sistema academico em 2011.
(**) Dados do corpo tecnico-administrativo do Campus Arapiraca foram fornecidos pela Departamento 
de Recursos Humanos - Campus Arapiraca - atualizados em julho de 2012.

Selecionando os segmentos presentes em todos os campi, pode-se constatar que a 

comunidade academica do Campus Arapiraca, corresponde a 13% do total desses segmentos 

da populagao universitaria da UFAL.

Populagao universitaria da UFAL por campus

■ A.C. SIMOES

■ ARAPIRACA

■ SERTAO

Professores efetivos Tecnicos-administrativosAlunos - Graduagao

5%l%

■ A.C. SIMOES

■ ARAPIRACA

B SERTAO
94%

Figura 34 - gr£ficos da distribuigao da comunidade academica nos Campi da UFAL Elaboragao: 
Equipe t6cnica PDUFAL/ARA. Levantamento realizado em: Dezembro/2011

Somente foram contabilizados na tabela os segmentos presentes nos tres campi (A.C. Simoes, 
Arapiraca e Sertao), nao sendo incluidos, portanto, os alunos de pos-graduagao.
B
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O corpo de alunos de graduagao nos tres campi guarda a proporgao em relagao ao 

total da comunidade academlca da UFAL. A proporgao de professores tamb6m se equipara a 

uma fatia proxima da populagao total, cerca de 15%. 0 corpo tecnico-administrativo e o que 

registra maior discrepancia, evidenciando uma defasagem no Campus Arapiraca, que 

apresenta urn quantitative inferior se comparado ao contingente do Campus A. C. Simoes. Os 

tres segmentos que compoe o corpo social do Campus do Sertao apresentam porcentagens 

que correspondem k sua participagao no total da populagao universit^ria da UFAL (4%).

A seguir serao desagregados os dados referentes a cada um dos segmentos do corpo 

da UFAL Campus Arapiraca, na Sede e nas Unidades Vigosa, Penedo e Palmeira dos Indios.

8.2. CORPO SOCIAL DA UFAL NO CAMPUS ARAPIRACA (SEDE E UNIDADES)

0 Campus Arapiraca, composto pela Sede, em Arapiraca, e pelas Unidades Penedo, 

Palmeira dos Indios e Vigosa apresentam um corpo social formado por 3.469 pessoas9, 

quando somados os tres segmentos da comunidade universit&ria mais o corpo de 

funcionarios terceirizados.

A Sede conta com uma populagao universitaria maior ja que abriga 14 dos 19 cursos 

oferecidos pelo Campus: Administragao, Administragao Publica, Agronomia, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciencia da Computagao, Biologia (Licenciatura), Educagao Ffsica (Licenciatura), 

Enfermagem, Fisica (Licenciatura), Letras (Licenciatura), Matem&ica (Licenciatura), Pedagogia 

(Licenciatura), Quimica (Licenciatura) e Zootecnia. A Unidade Palmeira dos fndios abriga dois 

cursos: Servigo Social e Psicologia; a Unidade Penedo tambem abriga dois cursos, Turismo e 

Engenharia de Pesca e a Unidade Vigosa abriga um curso, Medicina Veterinaria.

Figura 35 - Quadro com os quantitlvos do corpo social do Campus Arapiraca
DOCENTES TtrCNICOS DISCENTES FUNC. TERC. TOTALUNIDADE

ARAPIRACA 45 2445138 53 2209
PALMEIRA 26 07 437 10 480

292PENEDO 21 09 246 16
12 212VICOSA 12 183 5

76 | 3429 |TOTAL 197 81 3075
Elaboragao: Equipe T6cnica do Plano Diretor. Dados fornecidos pela Departamento de Recursos 

Humanos - Campus Arapiraca - atualizados em julho de 2012.

A comparagao entre a quantidade de cursos oferecidos em cada Unidade com o 

contingente de pessoas evidencia que ha uma discrepancia nas participagoes da Unidade

9 Conforme levantamento realizado em dezembro de 2011.
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Palmeira dos Indies e da Unidade Penedo. As Unidades Sede e Vigosa apresentam 

porcentagens de participagao no total do corpo social do Campus que correspondem 

aproximadamente a participagao na quantidade de cursos oferecidos. As duas Unidades 

oferecem dois cursos, contudo, Palmeira dos Indies participa com 14% da populagao 

universitaria, enquanto Penedo participa com apenas 9%.

0 numero de docentes acompanha de modo aproximado o contingente de alunos. A 

Sede conta com 70%, a Unidade de Palmeira dos Indies, com 09%; a Unidade Penedo, com 

11%; e a Unidade Vigosa, com 6%. Quanto a composigao do corpo tecnico-administrativo, a 

Unidade Palmeira dos indios participa com 09%, a Unidade Vigosa conta com 15% e a 

Unidade Penedo respondem por 11% cada, e a Sede conta com 65% do total. No tocante ao 

corpo discente, a Sede responds por 72%, Penedo, por 8%, Vigosa por 6% e Palmeira por 

14%. A discrepancia entre as participagoes das Unidades Palmeira dos indios e Penedo, 

portanto, e maior no segmento discente. As hipoteses para essa discrepancia podem estar 

relacionadas com o grau de procura pelos cursos oferecidos nessas duas Unidades.

Cursos oferecidos pelo Campus Arapiraca 
Sede e Unidades

Corpo social do Campus Arapiraca 
ParticipagSo de cada Unidade

■ ARAPIRACA

■ PALMEIRA

■ PENEDO

■ VIGOSA

Figura 36- Graficos comparativos entre o numero de cursos de gradua?ao oferecidos no Campus 
Arapiraca e a distribuigao da comunidade academica por Unidade de Ensino. Elaboragao: Equipe Tecnica

do Plano Diretor.

8.2.1. CORPO DOCENTE

A caracterizagao do corpo docente foi realizada com base em levantamentos de dados 

feitos entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012, utilizando como base o quadro docente do 

Campus, fornecido pela Diregao Academica, e a Plataforma Lattes, hospedada no portal do 

CNPq. Esse levantamento apontou que a UFAL Campus Arapiraca possui 197 professores 

efetivos, distribuidos na sede e nas tres Unidades Academicas. Desse total, 138 estao lotados
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na Sede (70,0%), 26 em Palmeira dos Indies (13,2%), 21 em Penedo (10,7%) e 12 em Vigosa 

(6,1%).

No tocante ao genero, ha predominancia de homens, ja que o quadro docente conta 

com 86 professoras, correspondendo a 44%, e 111 professores, compondo 56% do quadro. A 

porcentagem de professores em relagao ao genero varia em cada unidade de acordo com os 

cursos oferecidos. Em alguns cursos, o quadro de professores e composto majoritariamente 

por mulheres, em outros, por homens.

Figura 37 * Corpo docente. Divisao por gdnero 

Unidade Vifosa Unidade Palmeira 
dos Indies

Unidade Penedo Sede Arapiraca

J Feminino i J Masculino

O ano de ingresso na UFAL atesta a quantidade de concursos realizados a cada ano. O 

grafico mostra que em 2006, 37 professores efetivos foram lotados no Campus Arapiraca. Em 

2007 houve uma grande queda, com apenas 8 novos concursados. Em 2008, houve nova 

retomada dos concursos, aproximando do contingente de concursados em 2006. O ano de 

2009 foi o periodo com o maior numero de professores concursados, registrando o dobro de 

professores do quadro permanents admitidos em 2008. Em 2010 h£ uma nova queda e o 

patamar volta aos estagios de 2006 e 2008. Por fim, em 2011 ha nova redugao, registrando 18 

concursados admitidos. O quantitativo de professores esta relacionado com a demanda de 

cada curso, conforms o numero previsto nos projetos pedagogicos. Contudo, dos 19 cursos 

oferecidos pelo Campus, 16 haviam sido criados em 2006 e entraram em funcionamento em 

2007. Varies cursos sofreram atrasos na composigao final dos seus quadros docentes, 
impactando negativamente na oferta de disciplinas, gerando demandas reprimidas nos 

perlodos finals de conciusao dos cursos.
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Figura 38 - Grafico do numero de contratagoes de docentes efetivos para o Campus Arapiraca.
Elaboragao: Equipe tecnica do Plano Diretor

2010

O levantamento do "ano de conclusao da graduagao” foi utilizado como criterio de 

mensuragao aproximada da idade do docente e do tempo de servigo, de modo a preverfases 

de renovagao do quadro docente. O criterio parte da premissa que a maior parte das pessoas 

conclui seu curso de graduagao entre 20 e 25 anos de idade e ingressam na pos-graduagao 

apos os 25 anos. Com base nesses dados, pode-se concluir que 63% do quadro docente da 

UFAL Campus Arapiraca, possuem idade estimada entre 25 e 35 anos. Os professores com 

idade estimada entre 35 e 45 anos correspondem a 30% e os professores com idade estimada 

em mais de 45 anos, participam com 4% do total. Esse dado mostra que o corpo docente do 

Campus e relativamente jovem, com poucos professores com idades entre 50 e 60 anos.

Corpo docente UFAL Campus Arapiraca Total 
Anode conclusao do curso de graduagao

1970-1979 -1980-1989Infs. Incompletas

1990-1999
30%

2000-2010
63%

Figura 39 - Grafico da distribuigao do corpo docente, por ano de conclusao de seu ensino de graduagao.
Elaboragao: Equipe Tecnica do Plano Diretor.
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A origem dos professores que conhpoem o quadro docente foi levantada com base nos 

locals em que foi cursada a graduagao. Esse dado foi utilizado levando em conta que o aluno 

de graduagao, devido a maior comodidade ou a menor disponibilidade de recursos, procura 

universidades proximas as suas cidades de origem.

Partindo desse pressuposto, o levantamento apontou que os professores que 

compoem o corpo docente da UFAL Campus Arapiraca cursaram suas graduagoes em 19 das 

27 Unidades da Federagao. Alagoas conta com o maior contingents, ja que graduaram nesse 

estado 47,6% do total de professores, seguido de Pernambuco, onde se graduaram 15,7% 

dos professores. Na regiao Nordeste, graduaram 80% dos professores; na regiao Sudeste, 
12%; na regiao Sul, 6% e nas regioes Norte e Centro-Oeste, graduaram 2% do corpo docente.

Cartograms. Corpo docente: UF em que cursoua gradua(So

□ 1a3 
□ 4S6

H 7a 10
■ 11 a 30 
^ 31 a 91 
(~~[ Nenhum

Figura 40 - Cartograma do corpo docente, distribuigao por Unidade Federative onde cursou a 

graduagao. Elaboragao: EquipeT6cnica do Plano Diretor. Fonte: Plataforma Lattes

Ao analisarmos as informagoes referentes ao local onde foi cursado o mestrado, 
podemos constatar pelo cartograma a Paraiba aparece com maior participagao do que no 

caso anterior, saltando duas faixas na legenda. Estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina tamb6m passam a apresentar faixa de contribuigao maior do que consta 

nos locals de graduagao. Pernambuco apresenta incremento e passa a dividir a faixa maior 
com o estado de Alagoas.
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Cartograma. Corpo docente: UF em que cursou o Mestrado

H 17826 
H 37853
| | Nenhum

Mestrados cursados em 
outroa palses: 2 professores, 
na Espanha.

Figura 41 - Cartograma do corpo docente, distribuigao por Unidade Federativa onde cursou o 

mestrado. Elaboragao: Equips Tecnica do Plano Diretor. Fonte: Plataforma Lattes

A analise do local onde foram cursados os doutorados sinaliza um aumento 

significative da participagao de Sao Paulo e de Minas Gerais em relagao as duas situagoes 

anteriores. A Paraiba se mantem como polo de atragao dos professores do Campus e a Bahia 

decresce na composigao dessa modalidade.

Cartograma. Corpo docente: UF em que cursou o Doutorado

| 6e 12 
| 13a 24 
[ j Nenhum

Figura 42 - Cartograma do corpo docente, distribuigao por Unidade Federativa onde cursou o 
doutorado. Elaboragao: Equips Tecnica do Plano Diretor. Fonte: Plataforma Lattes
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No tocante a titulagao, o levantamento apontou que o quadro docente do Campus, 

hoje e formado por 36% de doutores, 56% de mestres, 7% sao especialistas ou estao com o 

mestrado em andamento e 1% nao foi classificado10. Os pos-doutores correspondem a 6% do 

quadro docente. Considerando o quadro atual de professores, a conclusao dos doutorados 

em andamento elevara, nos prbximos 4 anos, a fatia representativa de doutores para 51%, 

gerando urn increments de 44% no numero de doutores. Esse salto de crescimento e 

importante para a qualificagao do quadro docente e ampliar£ as demandas de ampliagao da 

infraestrutura destinada a atividades de pesquisa.

;

Titulafao dos docentes 
Campus Arapiraca Sede e Unidades

infs, incompletas
1% pos-doutoresmestrado em 

andamento especialistas pos-doutorado
emandamento

doutores
29%

mestres
40%

1
■’ - -Xs. f1 N

■ attstesito ^
■■

1

Figura 43 - Grafico da titulagao dos docentes do Campus Arapiraca. Fonte: Piataforma Lattes 
Elaboragao: Equips tecnica do Plano Diretor UFAL campus Arapiraca Sede e Unidades.

8.2.2 CORPO TEiCNICO-ADMINISTRATIVO

O Corpo Tecnico Administrative da UFAL Campus Arapiraca e composto por 81 

servidores sendo 53 lotados na Sede, em Arapiraca; 7 na Unidade Palmeira; 9 na Unidade 

Penedo e 12 na Unidade Vigosa11. Desse contingente 35 estao lotados em setores 

administrativos12, 26 em laboratorios, 8 nas biblioteca, 5 nos Nucleos de Tecnologia da

10 As buscas realizadas na Piataforma Lattes nao encontraram resultados ou os curnculos encontrados 
encontravam-se desatualizados.
11 Conforms levantamento realizado em Dezembro de 2011.
12 Foram considerados setores administrativos: Administragao, Coordenadoria de Registro e Controls 
Academico (CRCA), Diregao Academica, Divisao de Servigos Gerais (DSG), Secretaria de Cursos, 
Secretaria Executive e Assuntos Educacionais.
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Informagao (Nil) e 7 em atividades especificas (2 Pedagogos, 1 Engenheiro Civil, 2 Medico 

Veterinario, 1 Tecnico em Contabilidade e 1 Assistente Social).

Figura 44 - Distribuigao do corpo t£cnico-administrativo em setores por Unidade Academlca
UNIDADE
VigOSA

UNIDADE P. 
INDIOS

UNIDADE
PENEDO

SEDE
ARAPIRACA

LOTAQAO TOTAL

Administragao 1 0 0 4 S
Tecnico em contabilidade 0 0 0 1 1
Engenheiro Civil 0 0 10 1
Bibliotec£rio 1 1 1 1 4

Auxiliar de Biblioteca 0 0 0 1 1
Coord, de Registro e 
Controle AcadSmico CRCA - 1 1 2 2 6
TAE
Pedagogo 0 0 0 2 2
Assistente Social 0 0 0 1 1
Nucleo de Tecnotogia da 
Informagao (NTI) 0 1 3 51

Secretaria de Cursos/ de 
Unidade 0 0 0 4 4

Secretaria Executiva 1 2 1 5 9

Assistente administrative 1 2 10 141

T6cnico em laboratbrio 5 0 183 26

Mbdico Veterinario 2 0 00 2

TOTAL 12 7 53 819
Elaboragao: Equipe Tbcnica do Plano Diretor

O quadro com a distribuigao do corpo tecnico administrativo mostra os gargalos que 

comprometem o desempenho das atividades universit&rias nas Unidades Academicas. As 

principais carencias estao em atividades de secretariado de cursos, auxiliares administrativos 

em diversos setores e tecnicos em informdtica. Essas fungoes estao ligadas a orgaos 

fundamentals para o bom desempenho das atividades universit&rias e a carencia de corpo 

t6cnico capacitado para desempenhci-las apresenta-se como um grave problema e precisa ser 

superado com urgencia.

Na Sede, o gargalo maior esta na fungao de secretariado de curso. 0 Campus conta 

com 19 cursos e apenas 4 secretaries de curso para atender a todos eles. Essa defasagem 

gera sobrecarga de trabalho aos coordenadores de curso, que alem de desempenhar as
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atividades de professor e coordenador, tambem acumula tarefas de secretariado 

redagao de atas, organizagao de documentos, organizagao de agenda, levantamento dedos 

academicos entre outros. Alem do problema de recursos humanos, a Sede enfrenta tambem 

carencia de infraestrutura para abrigar os tecnicos, configurando urn duplo problema. Uma vez 

concursados, os tecnicos nao tern onde ser lotados para desempenhar suas fungoes.

Na Unidade Palmeira dos Indios faltam tecnicos para auxiliar nas atividades da Clinica, 

do Curso de Psicologia, e nas agoes reaiizadas pelo Curso de Servigo Social.

como

Setores Administrativos

Biblioteca

Atividades Especificas

Figura 45 - Grafico da distribuigao do Corpo Tecnico-Administrativo por fungao, ou atividade. 
Elaboragao: Equipe Tecnica do Plano Diretor

No tocante ao genero, o corpo tecnico administrative e composto por 54 servidores do 

sexo masculine e 27 servidores do sexo feminino. O maior porcentagem de servidores do sexo 

feminine esta na Unidade Palmeira dos Indios, 3 dos 7 servidores sao mulheres, o que 

representa 42%. Nas Unidades Vigosa 75% dos servidores sao homens, e em Penedo 1/3 dos 

servidores sao mulheres (33%) e a Sede, em Arapiraca, conta com 34% de mulheres (18) em 

urn total de 35 homens.
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■ masculine

■ feminine

Figura 46 - Gr£fico do Corpo Tecnico-Administrativo - distribuigao por genero. Elaboragao: Equipe
T6cnica do Plano Diretor

8.2.3 CORPO DISCENTE

Segundo o levantamento realizado13, o corpo discente da Universidade Federal de 

Alagoas/Campus Arapiraca corresponde a um total de 3.075 alunos, distribuidos nos 

dezenove cursos sediados em suas quatro Unidades Academicas. Na Sede, estao 

matriculados 2.209 alunos, distribuidos em 14 cursos. Na Unidade de Palmeira dos (ndios, o 

corpo discente totalize 437 alunos em dois cursos. Na Unidade de Penedo, estudam 246 

alunos em dois cursos e na Unidade de Vigosa, 183 alunos em um curso. A porcentagem de 

alunos matriculados em cada unidade pode ser visualizada no grdfico abaixo:

Corpo dicente da UFAL Campus Arapiraca por Unidade

□ ARAPIRACA-14 CURSOS

PALMEIRA DOS fNDIOS • 2 CURSOS

PENEDO • 2 CURSOS 
["1 VKJOSA - 1 CURSO

19 Dados organizados pela Diregao Academica do Campus Arapiraca entre 01 e 14 de novembro de 
2011 e cedido a equipe Tdcnica do Plano Diretor UFAL Campus Arapiraca Sede e Unidades em 17 de 
novembro de2011.
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Figura 47 - Grafico do corpo discente por Unidade de Ensino. Elaboragao: Equips T6cnica do Plano 
Diretor UFAL Arapiraca e Unidades.Fonte: Direqao Academica do Campus Arapiraca

Analisando o corpo discente por curso, a desagregagao dos dados mostra que, dentre 

os cursos criados na primeira fase da interiorizagao, em 2006, o curso de Educagao Fisica 6 

apresenta o maior numero de alunos e o curso de Turismo, o menor.

Figura 48 - Quadro do Corpo discente do Campus Arapiraca: quantidade por curso
GRAU

ACADEM
DURACAO NUMERO 

(SEM.) ALUNOS**
ANO DE VAGAS/ 

CRIACAO ANO*CURSO UNIDADE

Administragao Arapiraca Bacharelado 2006 50 8a 16 194
Administragao Publica Arapiraca Bacharelado 2010 40 8 a 12 40
Agronomia Arapiraca Bacharelado 2006 50 10a 18 204
Arquitetura e Urbanismo Arapiraca Bachareiado 2006 50 10a 18 199
Ctencia da Computagao Arapiraca Bacharelado 2006 50 8 a 14 197
Cifencias Bioldgicas Arapiraca Ucenciatura 2006 50 8 a 14 208
Educagao Fisica Arapiraca Ucenciatura 2006 40 8 a 14 217
Enfermagem Arapiraca Bacharelado 2006 50 9 a 14 190
Engenharia de Pesca Penedo Bacharelado 2006 10a 1840 150
Fisica Arapiraca Ucenciatura 2006 8 a 1450 177
Letras/Ungua Portuguesa Arapiraca Ucenciatura 2010 50 8 a 12 40
Matemdtica Arapiraca Ucenciatura 2006 8 a 1450 180
Medicina VeterinSria Vigosa Bacharelado 2006 50 10a 16 183
Pedagogia Arapiraca Ucenciatura 2010 8a 1250 40

P. dos (ndios BachareladoPsicologia 2006 10a 16 21940
Qulmica Arapiraca Ucenciatura 2006 17640 8a 14

P. dos (ndios BachareladoServigo Social 2006 8a12 21840
Turismo Penedo Bacharelado 2006 8a 14 9650
Zootecnia Arapiraca Bacharelado 2006 10a 16 14740
TOTAL 810 3075
(*) Numeros de vagas oterecidas em 2010.
(**) Com base em dados levantados em novembro de 2011.

No tocante ao genero, 60% dos alunos do Campus Arapiraca sao do sexo feminino e 

40% do sexo masculino. Nas Unidades, ha uma variagao entre o numero de alunos do sexo 

masculino e feminino. A Unidade de Palmeira dos hdios 6 a que apresenta a maior diferenga 

de genero: 84% dos alunos sao do sexo feminino. Na Unidade de Penedo, o corpo discente 6 

composto de 59% de alunas e na Sede, 54%. A Unidade de Vigosa e a unica que apresenta o 

corpo discente majoritariamente masculino, 51% do alunado e composto por alunos do sexo 

masculino.

Figura 49 - Quadro do Corpo discente do Campus Arapiraca: genero.
GENERO

UNIDADECURSO MASC FEM
44% 56%ArapiracaAdministragao

Administragao Publica 46% 54%Arapiraca
64% 36%Agronomia Arapiraca

58%42%Arquitetura e Urbanismo Arapiraca
82% 18%Ciencia da Computagao Arapiraca
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Ciencias Biologicas Arapiraca 18% 82%
Educagao Fisica Arapiraca 51% 49%
Enfermagem Arapiraca 23% 77%
Engenharia de Pesca Penedo 48% 52%
Fisica Arapiraca 60% 40%
Letras/Lingua Portuguesa Arapiraca 35% 65%
Matematica 51%Arapiraca 49%
Medicina Veterin£ria 51%Vigosa 49%
Pedagogia 13%Arapiraca 87%

Palmeira dos IndiesPsicologia 17% 83%
Quimica 37%Arapiraca 63%

Palmeira dos IndiesServigo Social 16% 84%
Turismo Penedo 25% 75%
Zootecnia Arapiraca 46% 54%
TOTAL 40% 60%

Unidade Penedo Sede Arapiraca

MasculineFeminine

Unidade Palmeira dos fndios Unidade Vigosa

16,50%

« MASCULINO■ MASCUHNO49% 51% ■ FEMININO■ FEMININO

83,50%

^1 Feminine

Figura 50 - Grafico da distribuigao do Corpo Discente por genero nas Unidades de Ensino. Elaboragao: 
Equips Tecnica do Plano Diretor UFAL Arapiraca e Unidades. Fonte: Diregao Academica do Campus

Arapiraca

Masculine
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A analise do aluno quanto a idade apontbu que o corpo discente da UFAL Campus 

Arapiraca, somados os alunos das quatro Unidades, apresenta 23,3% na faixa etaria de 16 a 

19 anos. Mais da metade (54,1%) esta na faixa entre 20 e 24 anos e 22,6% tern mais de 25 

anos. Esses percentuais variam em cada Unidade em fungao do numero de cursos e da 

duragao dos mesmos, aumentando ou diminuindo o tempo de permanencia na universidade.

Figura 51 - Tabela da M6dia de idade do corpo discente por curso
CURSO UNIDADE GRAUACAO DURACAO MIN MED IDADE
Administra^ao Arapiraca 4 anosBacharelado 21.6 anos
Administra9ao Publics Arapiraca 4 anosBacharelado 21.5 anos
Ciencia da Computa^ao Arapiraca 4 anosBacharelado 21.4 anos
CiSncias Bioldgicas Arapiraca 4 anosLicenciatura 22.3 anos
Educagao Fisica Arapiraca 4 anosLicenciatura 23.1 anos
Fisica Arapiraca 4 anosLicenciatura 22.9 anos
Letras/Lingua Portuguesa Arapiraca 4 anosLicenciatura 0.0 anos
Matemdtica Arapiraca 4 anosLicenciatura 22.3 anos
Pedagogia Arapiraca 4 anosLicenciatura 21.5 anos
Quimica Arapiraca 4 anosLicenciatura 22.5 anos

Palmeira dos IndiesServigo Social 4 anosBacharelado 23.5 anos
Turismo Penedo 4 anosBacharelado 23.3 anos
Enfermagem Arapiraca 4,5 anosBacharelado 21.6 anos
Agronomia Arapiraca 5 anosBacharelado 22.9 anos
Arquitetura e Urbanismo Arapiraca 5 anosBacharelado 22.7 anos
Engenharia de Pesca Penedo 5 anosBacharelado 23.6 anos
Medicina Veterinaria Vigosa 5 anosBacharelado 23.1 anos

Palmeira dos fndiosPsicologia 5 anosBacharelado 22.8 anos
Zootecnia Arapiraca 5 anosBacharelado 23.2 anos

MEDIA TOTAL 22.6 anosi.

O grafico abaixo sinaliza que a grande maioria do alunado tem idade na faixa entre 16 e 

29 anos, somando 93,0% do corpo discente. Alunos com mais de 30 anos ou mais compoem 

apenas 7,0% do alunado, sinalizando urn baixo percentual de ingresso de alunos com 

experiencia profissional consolidada. A predominancia de cursos cujos funcionamentos se 

dao unicamente no perlodo diurno pode explicar a baixa representatividade de alunos com 

idade maior, uma vez que nessa idade, grande parte das pessoas ja esta empregada em 

firmas que funcionam em horario comercial, dificultando o desempenho de outras atividades 

alem daquelas realizadas nos turnos de trabalho.
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Figura 52 - Graficos da distribui^ao do Corpo Discente por faixa etaria. Elaboragao: Equipe Tecnica do 
Plano Diretor UFAL Arapiraca e Unidades. Fonte: Diregao Academica do Campus Arapiraca

O levantamento sobre a formagao no ensino medio do alunado da UFAL Campus 

Arapiraca mostrou que 78% dos alunos cursaram o ensino medio em escolas publicas 

enquanto 22% cursaram no ensino privado. A composigao dessa porcentagem em cada 

Curso e apresentada na tabela a seguir.

i

Figura 53 - Quadro da Formagao no ensino m6dio do corpo discente da UFAL Campus Arapiraca 
em escola publica ou privada.
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ICURSO GRAU ACAD UNIDADE ALUNOS ENS PUB ENS PRI ENS PUB ENSPRl
Administracao Bacharelado Arapiraca 78% 22%194 151 43
Administraggo Publics Bacharelado Arapiraca 98%40 3%39 1
Agronomia Bacharelado Arapiraca 82% 18%204 167 37
Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Arapiraca 62%199 124 38%75
CiSncia da Computacao Bacharelado Arapiraca 61% 39%197 121 76
Qfencias Bioldgicas Licenciatura Arapiraca 77% 23%208 161 47
Educac§o Ffsica Licenciatura Arapiraca 69% 31%217 150 67
Enfermagem Bacharelado Arapiraca 61%190 39%116 74
Engenharia de Pesca Bacharelado Penedo 78% 22%150 117 33
Fisica Licenciatura 86%Arapiraca 177 14%153 24
Letras/Lfngua Portuguesa Licenciatura Arapiraca 100% 0%40 40 0
Matemgtica Licenciatura Arapiraca 86% 14%180 155 25
Medicina Veteringria Bacharelado Vicosa 57% 43%183 105 78
Pedagogla 100% 0%Bacharelado Arapiraca 40 40 0

Bacharelado Palmeira dos IndiosPslcologia 69% 31%219 152 67
Qufmica 90% 10%Licenciatura Arapiraca 176 159 17

Bacharelado Palmeira dos Indios 65% 35%Servico Social 218 142 76
92% 8%Turismo Bacharelado Penedo 96 88 8

Bacharelado 76% 24%Zootecnia Arapiraca 147 112 35
ITOTAL 78% 22%'3075 2292 783
Ponte dos dados: Diregao Acadimica do Campus Arapiraca
ElaboragSo: Equipe T6cnlca do Plano Diretor UFAL Campus Arapiraca e Unidades Palmeira dos Indios, Penedo e Vigosa.

Os cursos que apresentaram o maior numero de alunos advindos de escolas privadas 

foram Medicina Veterin6ria (43%), Enfermagem (39%), Ciencias da Computagao (39%) e 

Arquitetura e Urbanismo (38%). As maiores porcentagens de alunos advindos do ensino 

medio publico estao nos cursos que funcionam em perlodo noturno: Administragao Publica, 
Pedagogia e Letras/Ungua Portuguesa. Dentre os cursos que funcionam em perlodo diurno, 
aqueles que possuem as maiores porcentagens de alunos advindos do ensino medio publico 

sao Turismo (92%) e as Licenciaturas em Qufmica (90%), Ffsica (86%) e Matematica (86%). 
Esse quantitative de alunos das licenciaturas proveniente de escolas publicas 6 importante 

uma vez que urn dos objetivos centrals da interiorizagao 6 o provimento de quadros para as 

escolas publicas do Agreste e sertao Alagoanos.
Agregando os dados, pode-se constatar que na Unidade de Penedo, 85% dos alunos 

cursaram o ensino m6dio em escolas publicas, em Palmeira dos (ndios, 67%; em Vigosa, 57%; 

e na Sede, 81%. As licenciaturas apresentaram maior porcentagem de alunos advindos do 

ensino m6dio publico, 85%; nos bacharelados a porcentagem 6 de 75%.
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Figura 54 - Composlgao do alunado em fungao da orlgem do ensino medio em cada Unidade

Unidade Palmeira dosUnidade Penedo Unidade Vi^osa Sede Arapiraca

1 Ensino M6dlo Publico Ensino Medio Prtvado

Fonte dos dados: Dlre^So Acaddmica do Campus Arapiraca
Elaborate: Equips Tdcnica do Plano Diretor UFAL Campus Arapiraca e Unidades Palmeira dos Indios, Penedo e Vigosa.

A cartografia que apresenta o municipio de origem do alunado contemplou duas 

escalas: a escala intramunicipal e a escala estadual.
Na escala intramunicipal, foram cartografados o local de residencia dos alunos por 

bairro, na zona urbana, e por localidade e povados, na zona rural dos municipios sede das 

unidades do Campus Arapiraca. Esse levantamento tern por objetivo um mapeamento dos 

bairros, localidades e povoados onde ha maior concentragao de alunos residentes.
0 levantamento na escala estadual se deve a premissa de que a implantagao dos 

campi interioranos sao estrategias de desenvolvimento regional. Deste modo, faz-se 

necessario mensurar se o Campus Arapiraca esta atendendo as demandas de formagao 

superior no interior do estado de Alagoas.

No ambito do estado de Alagoas, os dados referentes ao municipio de origem do aluno 

matriculado no Campus Arapiraca foram cartografados visando oferecer o modo como os 

alunos estao distribuidos no estado.

Os alunos da UFAL Campus Arapiraca tern origem em 68 dos 102 municipios do 

estado de alagoas: 24 municipios do Agreste Alagoano, 24 do Leste Alagoano (Zona da Mata) 
e 20 do Sertao Alagoano. AI6m desses, 22 alunos sao provenientes de outros 13 estados da 

federagao. A quantidade de alunos por municipio nao 6 homogenea. Dos 3.075 alunos que 

estudam na UFAL Campus Arapiraca (Sede e Unidades), 60,8% tern origem nos municipios- 
sede das Unidades, sendo que 45,7% provem de Arapiraca, 7,3% de Penedo, 7,0% de 

Palmeira dos Indios e 0,8% de Vigosa. Portanto, 39,2% dos alunos que estudam no campus 

sao provenientes de outros municipios onde o Campus UFAL Arapiraca nao esta sediado. 
Dados mais detalhados sobre a origem dos alunos por Unidade de Ensino estao 

especificados nos relatorios das respectivas unidades. Segue abaixo um cartograma e um
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grafico da distribuigao dos estudantes por municipio de origem para todo o Campus 

Arapiraca.

Alunos Campus Arapiraca - Sede e Unidades 
. Municipio de origem y--rf/**'£Lr IACUVE.

uuAoca
ATECU* kECPCLO*

SS2S CA&VO- \ 
OMAHAOrtE]UATA0UMCC

uwAoeoeuuncoCAM API K»TO» 
i ■E0M9

kE<l«Ac\ilAOUO^
yoo Wwaaaviha

CnkMVT*
[AObAEIUNCA intHXi acinANOAt

It UN Cl
rtMTAHAO
MANCHAEENAOCMHuP

»AkAlC«A EAKTOA*OE (fl
AIAOOUJ

CCLMiEa oa Mtu
rAOJAC 
| CAflAEK ~T1 *'55

OJVENf
ATACAW

UAJCP
l»OAO

CAAtoAlpaocc
ACUCAP

LMCMZMIy AAAOlA ssi'
UAHEOiAl 
UCMO .<5aom"_..

KMCAMPOe.
UUCCAO
e«AMAaA LEGENDA

□ 1025

□ 26 a 50
□ 51 a 75 

76 a 100 
101a219

•J0«axiMOTE

<CAMP9i
CHtHtf

—Oivisao regional

Sede/pdloCampusA. C. Simoes 
Sede/pdlo Campus Arapiraca 

A Sede/pdloCampusDelmiroGouveia

CCNUWVE1 MWA

I®

'•tAC^k

220a1368
Fonte: DlregSo Academica da UFAIVCampus Arapiraca

ElaboragSo: EquipeTdcnica do Plano OiretorUFAL Arapiraca e Unidades
□ Nenhum

Figura 55 - Cartograma da distribuigao do Corpo Discente por municipio de origem. Eiaboragao: 
Equipe Tecnica do Plano Diretor UFAL Arapiraca e Unidades. Fonte: Diregao Academica do Campus
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Figura 56 - Grafico da distribuigao do Corpo Discente por municipio de origem. Eiaboragao: Equipe 
Tecnica do Plano Diretor UFAL Arapiraca e Unidades. Fonte: Diregao Academica do Campus Arapiraca

A distribuigao das bolsas de permanencia e de Desenvolvimento Institucional registra 

assimetrias no atendimento em cada Unidade. A Sede, que conta com 72% do corpo discente 

e atendida por apenas 44% das bolsas de permanencia e 48% das bolsas de desenvolvimento
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institutional. As discrepancias na distribuigao ficam tiaras quanto se observa a relagao que 

quantifica o numero de alunos para cada bolsa distribuida. Na Sede, o indice chega a 1 bolsa 

de permanencia para cada 16 alunos, enquanto nas Unidades Palmeira dos fndios, Vigosa e 

Penedo, esse indice cai para abaixo dos 7 alunos por bolsa. A Unidade Penedo conta com um 

numero de bolsas de BDI quase 3 vezes maior que Palmeira dos Indios e 4 vezes maior que a 

Unidade Vigosa. H6 que se aumentar significativamente o numero de bolsas de modo a nivelar 

o quantitative para o melhor patamar, equiparando todas as Unidades ao mesmo indice de 

distribuigao de bolsas, tomando em consideragao o numero total de alunos da unidade.

Figura 57 - Distrlbulgao de Bolsas Permanencia por Unidade
Unidade Alunos Valor (R$) Quantidade Percentual 

entre unidades
Aluno/Bolsa

Arapiraca 2209 135 44% 16,36
Palmeira dos indios 437 62 20% 7,04

360,00Penedo 246 67 22% 3,67
Vigosa 183 38 12% 4,81
TOTAL 3075 108.320,00 302 100,00% 10,18

Figura 58 • DistribuiQao de Bolsas de Desenvolvlmento Institutional por Unidade
Unidade Valor (R$)Alunos Quantidade Percentual 

entre unidades
Aluno/Bolsa

Arapiraca 2209 24 48% 92,04
Palmeira dos Indios 437 6 12% 72,83

360,00Penedo 246 16 32% 15,37
Vigosa 183 4 8% 45,35
TOTAL 3075 18.000,00 50 100,00% 61,50

Figura 59 - Distribuigao de bolsas alimentagao por Unidade

Unidade Alunos Valor (R$) Quantidade Percentual 
entre unidades

Aluno/Bolsa

Arapiraca 2209 34 65% 64,97
Palmeira dos Indios 437 15 29% 29,13

125,00Penedo 246 3 6% 82,00
Vigosa* 183
TOTAL 3075 6.500,00 52 100,00% 59,13

(*) dados nao informados

Figura 60 - Distribuigao de bolsas moradia por Unidade

Valor (R$)Unidade Alunos Quantidade Percentual 
entre unidades

Aluno/Bolsa

Arapiraca 2209 40 71% 55,22
125,00Palmeira dos Indios 437 10 18% 43,70
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Penedo 246 6 11% 41,00
Vi$osa* 183
TOTAL 3075 7.250,00 56 100,00% 54,91

(*) dados nao informados

8.2.4. CORPO DE FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS

O corpo de terceirizados totaliza 76 funcionarios e e composto por motoristas, 

eletricista, encanador, pedreiro, manutengao, limpeza e segurangas. Os servigos terceirizados 

nas Unidades do Campus Arapiraca sao realizados por tres empresas: Servipa, Ativa e Plena.

A Servipa Servigos Gerais Ltda realiza a prestagao de servigos em seguranga 

integrada, compreendendo a disponibilizagao e instalagao de equipamentos de captagao, 

geragao, visualizagao e gravagao de imagens. A empresa e responsavel tambem por fazer o 

controle de acesso de pessoas e veiculos, operar com o sistema de alarme de intrusao e 

destinar pessoal para os servigos de monitoramento e controle. A Servipa presta o servigo 

atraves de 36 funcionarios, que trabalham em horarios alternados nas 4 Unidades, porem, na 

Unidade Vigosa, o servigo e prestado pela Servipa terceirizada pela UFAL Campus A. C. 

Simoes.

A Ativa Servigos Gerais Ltda e especializada na prestagao de servigos de limpeza, 

conservagao, higienizagao e desinfecgao de areas internas e externas com fornecimento de 

mao-de-obra e material de limpeza. A Ativa conta com motoristas que fazem a condugao dos 

veiculos institucionais. A empresa presta o servigo atrav§s de 13 funcionarios distribuidos nas 

4 Unidades.

A Plena Terceirizagao de Servigos Contratagao atua na prestagao de servigo de 

limpeza, conservagao, higienizagao e desinfecgao de bens moveis e imoveis. A prestagao do 

servigo e realizada por 27 funcionarios distribuidos nas 4 Unidades.

Figura 61 - Quantitativo de funcionarios terceirizados em cada Unidade14

hs..^ r::'ATiVAlUNIDADE -TOTAL!..;; PLENA'-'Sp SERVIPA •
ARAPIRACA 10 15 4520
PALM INDIOS 1 3 6 10
PENEDO 1 5 1610
VICOSA 1 4 0 5

14 Levantamento feito em novembro de 2011.
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TOTAL 13 27 36 76

Os funciondrios especializados - eletricista, pedreiro, encarregado da manutengao e 

encanador - ficam sediados em Arapiraca e quando ha necessidade de servigos de reparo nas 

Unidades, esses funcionarios sao deslocados para solucionar o problema e retomam assim 

que concluem o servigo. As demandas pela prestagao de servigo desses funcioncirios sao 

frequentes e o deslocamento gera atrasos na resolugao dos problemas. Faz-se necessario, 

portanto, descentralizar os servigos desses funcionarios especializados de modo que cada 

Unidade conte com seus prdprios funcionarios. Para isso, 6 precise ampliar o contingente de 

funcionarios terceirizados contratados.
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