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1. CARACTERIZAQAO DO MUNICIPIO

0 muniripio de Arapiraca possui uma 6rea de 356,179 m2 e uma popula$ao de 214.067 

habitantes, segundo o Censo de 2010 do IBGE, 6 a segunda cidade mais populosa do estado. 
A sede do municipio est6 a 123 km da capital, Macei6, a uma altitude de 264 metros acima do 

nivel do mar e localizada nas coordenadas geograficas 09° 45' 07" Sul, 36° 39' 39" Oeste. O 

municipio est& situado na Mesorregiao do Agreste Alagoano, 6 a cidade p6lo da Microrregiao 

de Arapiraca, que reune os municipios de Igaci, Sao Sebastiao, Coit6 do Noia, Limoeiro de 

Anadia, Anadia, Lagoa da Canoa, Feira Grande, Craibas, Teotonio Vilela, Campo Alegre e 

Junqueiro.

Figura 1 - Localizagao do municipio de Arapiraca e da Microrregiao no mapa do estado. 
Fonte: Wikipedia.

O Produto interno bruto do municipio e R$ 1.658.977 mil (IBGE, 2009), sendo seu PIB 

per capta de R$ 7.880,34 (IBGE, 2009). O indice de desenvolvimento humano (IDH) do 

municipio e de 0,656, classificado como medio (PNUD, 2000). Sua economia foi alavancada, 
sobretudo na decada de 1970, pela cultura do fumo, e hoje 6 comandada pelo comercio. Ao 

todo, mais de 40 municipios se abastecem do comercio de Arapiraca, totalizando cerca de 1 
milhao de pessoas.

No tocante aos aspectos populacionais, o municipio de Arapiraca apresentou um 

grande crescimento entre 1970 e 1980 aumentando em 44%, nas decadas seguintes as taxas 

de crescimento mantiveram-se entre 20% e 15%, no entanto, a populagao rural apresenta 

diminuigao desde a decada de 90.
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Figura 2 - Quadro da sfntese demografica do munlcfpio Araplraca
1970 1980 1991 2000 2010

Populagao Total 94.287 136.179 164.921 186.466 214.067
Masculfna 45.516 65.398 78.700 89.183 101.901
Feminina 48.771 70.781 86.221 97.283 112.166
Urbana 46.592 87.175 130.963 152.354 181.562
Rural 47.695 49.004 33.958 34.112 32.505
Taxa de Urbanizagao 49,4% 64,0% 79,4% 81,7%____  84,8%

Fonterinstituto’Brasileiro de Gedgrafia e“Estat(stica'(tBGE)"-"Censos Demogr6ficbs~197011980'199172000"e“2010.

A taxa de urbanizagao e a percentagem da populagao residente na area urbana em 

relagao a populagao residente total (IBGE, s/d). A taxa de urbanizagao do municipio quase 

que dobrou em 40 anos. O salto maior da taxa de urbanizagao se deu entre as decadas de 

1970 e 1991 - contexto em que o municipio passou a ser predominantemente urbano. Nesse 

intervale a taxa sofreu um incremente de 50%. Esse crescimento acelerado se deu no contexto 

em que Arapiraca despontou no cenario nacional como polo produtor de fumo. Mas o 

crescimento da populagao urbana nao foi acompanhado das obras de infraestrutura 

necessarias, e devido a isso, o municipio apresenta hoje deficits acentuados no atendimento 

dos servigos urbanos basicos: agua, saneamento e energia.

Figura 3 - Quadro da Taxa de urbanizagao do municipio de Araplraca
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
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♦ 84.80%9:40%
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) • Censos Demogr4ficos 1970,1980,1991,2000 e 2010.

O Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi elaborado pelo Programa das Nagoes 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na d6cada de 1990 e e composto por tr§s 

indicadores: longevidade, educagao e renda. A Longevidade 6 medida a partir dos dados 

relatives a expectativa de vida ao nascer; a Educagao, a partir do indice de analfabetismo e 

pela taxa de matricula em todos os niveis de ensino; e a Renda, medida pelo PIB per capita 

em dolar, que considera o poder de compra. O IDH do municipio apresentou trajetoria de 

crescimento continue entre decenios 1970 e 2000. Entre 1991 e 2000 o IDH deu um salto de 

crescimento passando de 0,473 para 0,656, apresentando em 2000 resultado maior do que o 

IDH do estado de Alagoas (0,649).
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Figura 4 - Quadra do fndice de Desenvolvimento Humano, 1970,1980,1991 e 2000
200011970 1980 1991

fndice de Desenvolvimento Humano 0,251 0,379 0,473 0,656
Educagao 0,267 0,336 0,472 0,734
Longevidade 0,313 0,355 0,49 0,65
Renda 0,174 0,446 0,457 0,584

Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

O Produto Interno Bruto (PIB) e a soma do que 6 produzido dentro de um territorio 

economico, levando em conta os tres setores da economia: agropecu&ria, industria e services. 

O PIB do municipio de Arapiraca apresentou timido crescimento entre 2000 e 2009, 

registrando decrescimento entre 2002 e 2003. O crescimento do PIB registrado no decenio 

analisado apresentou uma trajetoria hiperbblica entre 2000 e 2007. Entre 2007 e 2008 houve 

uma desaceleragao do crescimento economico, mas em 2008 voltou a ser retomada a 

tendencia registrada no periodo anterior. Em 2008, a agricultura representava 3,3% na 

composigao do PIB do municipio, a participagao da industria foi de 16,8% e o setor de 

servigos, 79,9%. O municipio tern sua economia baseada, sobretudo, na agricultura do milho, 

feijao e de frutas tropicais, assim como na pecuaria bovina de extensao (UFAL, 2005), 

contando ainda com industrias de laticinios, transformagao e sucroalcooleiras.

Figura 5 - Quadro da Evolugao do PIB e entre 2000 a 2009 (R$ mil de 2000)
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Fonte: Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE)- Censos Demogr&ficos 1970,1980,1991,2000 e 2010.

A Taxa de Analfabetismo 4 percentagem das pessoas analfabetas - que nao sabem ler 

e escrever um bilhete simples no idioma que conhece - de um grupo etcirio, em relagao ao 

total de pessoas do mesmo grupo etario. O grupo etario utilizado nesse trabalho para
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mensurar a taxa de analfabetismo e "pessoas de 15 anos ou mais”. A taxa de analfabetismo 

do municipio vem decrescendo nas ultimas decadas, e a taxa calculada em 2010 (24,5%), esta 

ligeiramente acima da taxa do estado de Alagoas (24,3%), mas 14,9 pontos acima da taxa 

nacional (9,6%).

Figura 6 - Quadro da taxa de analfabetismo
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Fonte: Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). Censos Demograficos 1970,1980,1991,2000 e 2010.

Segundo os dados do Censo 2010 (IBGE), Arapiraca tern apresentado bons indices de 

atendimento aos servigos basicos, com excegao do servigo de esgotamento sanitario. Dos 

58.258 domicilios particulares permanentes, 47.231 contam com abastecimento de agua 

ligado a rede geral; 5.758 contam com esgotamento sanitario ligado a rede geral, 53.170 tern 

o lixo coletado e 57.718 recebem energia eletrica de companhia distribuidora.

Apesar de o municipio apresentar bons indicadores no tocante a infraestrutura de 

abastecimento de agua e fornecimento de energia, a populagao citadina sofre com frequentes 

interrupgoes nos dois servigos.

Figura 7 - Graficos da oferta de servigos essenclals em 2010 para Arapiraca, Aiagoas e Brasil.

Ofertaadequada de servigos essenciais, em 2010
■ ARAPIRACA ■ ALAGOAS K BRASIL

99.1% 97.9% 97.8%91.3% 87.4%82.9%81.1% 79.8%

ll ss.s%

20.9%
9.9%

Abastecimento de agua - Esgotamento sanitario - rede Destinodo lixo - coletado 
geral de esgoto ou pluvial

Energia eletrica • de 
companhia distribuidoraredegeral

Fonte: Censo IBGE 2010.

No campo da cultura, Arapiraca conta com uma grande diversidade de manifestagoes 

culturais, reunindo as destaladeiras de fumo, grupos folcloricos, grupos capoeira, bandas de 

pifano, trios pe-de-serra, cocos de roda, quadrilhas juninas, grupos teatrais. As destaladeiras
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de fumo sao as mulheres que retiram os talos das folhas de fumo, fazendo a selegao daquelas 

que formarao o rolo. No penodo da colheita do fumo, elas se reunem nos saloes para 

trabalharem na destalagem e enquanto trabalham, entoam cantigas em forma de trovas, em 

varias vozes formando urn coro, sem acompanhamentos de instrumentos musicals1.

Outra manifestagao folclorica muito ativa no Municipio e o Guerreiro, urn auto natalino 

genuinamente alagoano, de carater dramatico, profano e religiose, que reune elementos dos 

pastoris, reisados, quilombos, caboclinhos, e na opiniao dos estudiosos do folclore se trata de 

urn reisado moderno2.

Alem dessas manifestagoes, o municipio conta com varies grupos de capoeira, pastoril 
e quadrilha, que se distribuem em diversos bairros da cidade, situados em maior numero nos 

bairros da Canafistula, Brasilia e Primavera.

Figura 8 - Quadro com o levantamento das manifestagoes culturais no municipio de Arapiraca
NOME GRUPO TIPOLOGIA RUA N5 BAIRRO NOME

RESPONSAVEL
CONTATO

Poeta Individual Poeta Zona Rural, 52 Sito Batinga Arlindo Miguel da 
Silva

9611-9642
3539-
3265

Reisado do Zezinho Reisado Jos6 Umbelim Filho 9327-1239
9996-7362

As Destaladelras de 
Fumo
Guerreiro Asa Branca

Joao Francisco de 
Souza,23
Otevio Louren$o de 
Souza,98

Forro Pe de Serra Nossa do Rosario,

Canto das 
Destaladelras 

Guerreiro

Jos6 Amaro FilhoCavaco 9625-4473

Primavera Elias Fortunate de 
Souza
Antonio Francisco de 
Souza
Elias Fortunate de 
Souza
Ivo Nogueira 
Geraldo Evaristo da 
Rocha
Nelson Vicente Rosa

9966-1288

Trio Guro Preta Brasilia 9942-5616
102

Forro Pe de Serra Otavio Lourengo de 
Souza,98

Quadrilha Junina Paulo\ Alonso, 713
Embolador Vereador Benecio

Alves
Coco de Roda Zona Rural

Mirim
Coco de Roda Zona Rural

Trio Belja Flor Primavera 9966-1288

Arrai£ prima 
Emboladores de coco

Primavera
Cavaco

9921-8157
9970-7656

Brilho da Vida Sitio
Fernandes

3529-8547

Coco do Nelson Rosa Sito Nelson Vicente Rosa 3529-8516
9316-2529Fernandes

Escultor Escultor de Tenor Feitosa, 32 
Madeira

Quadrilha Junina Agostinho Severino 
dos Santos, 36 
Sao Pedro, 69

Planalto Geraldo Dantas de 
Melo
Jos6 Carlos dos 
Santos
Jos6 Ambrdsio da 
Silva
Jos6 Vieira de Melo

3521-5692

Belja Flor do Nordeste Manuel Teles 9908-7798

Banda dos Ambrdsio Pifano Alto do
Cruzeiro
Santa
Edwiges
Cacimbas
Brasilia

9937-2761

Girassol do Forro Forrd Pe de Serra Manuel Francisco 
Cazuza, 651 
Manuel Leal,190

Forr6 Pe de Serra Antonio de Oliveira 
Melo, 503
Zona Rural Quadra A, Conjunto

Mangabeira 
Cacimbas 
Santa 
Edwiges

Domingos Lopes, 652 Canafistula

9970-1375

Estrela Radiosa 
Ednaldo Borges

Pastoril Berenice Miranda 
Ednaldo Borges dos 
Santos
Maria do Socorro 
Silva
Rosivaldo Vitdrio 
Edgar Luiz da Silva

9985-4798
9960-7373

Pastoril Ralo de Sol Pastoril 8847-3497
178

Cacimbas Quente 
Edgar do Acordeon

Quadrilha Junina Manoel Leal, 608
Forr6 Pd de Serra Manoel Francisco 

Cazuza, 300

9931-06
9620-1011
8829-8002

Pastoril Estrela
Renaacente
Canarrald

Pastoril Maria Consuelo 
Lopes 
Wellington 
Magalhaes

8623-0691

Quadrilha Junina Josd Saturnine, 19 Canafistula 9960-2020
9933-0170

1 Revista Eletronica Jangada Brasil. Disponivel em: httD://www.ianQadabrasil.ora. Acesso em 30.04.2012.
2 Website do Institute Overmundo. Disponivel em: http://www.overmundo.com.br/. Acesso em 30.04.2012
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Cultura para
Desenvolvimento 
Reisado Mestre Du da 
Estrela Negras

Danga das Fitas Domingos Lopes, 652 Canaffstula Maria do Socorro 
Silva
Jos6 Wilson 
Jos6 Elanio dos 
Santos 
Wellington 
Magalhaes

Expedite Silva dos 
Santos

8823-0891

Reisado
Grupo de Danga

Antonio Feliciano 599 
Domingos Lopes, 652

Canaffstula
Canaffstula

9916-4443
8877-9992

Coco do Coroca Coco de Roda Antonio Feliciano,590 Canaffstula 3530-2630
9933-0170

Ditinta e Sanfona Forr6 Pe de Serra Manoel Hermes da 
Fonseca, 211

Zona Rural

Eldorado 9982-5636
8814-1807

Cantlgas das 
Destaladelras 
Pastoril Raio de Luz

Destaladelras de 
Fumo 

Pastoril

Sftio
Fernandes

Nelson Vicente Rosa 3529-8516

Ulisses Pereira de 
Oliveira, 241

Sao Sebastrao, 22

Vera Lucio Alves F. 
Souza

Jos£ Adeiton da Silva

9994-0479
9606-6473

Ginga Capoeira Capoeira Teotonio
Vilela
Brasilia

9924-1444

Pisa na Fulo Zabumbeiro 2 de Fevereiro, 240 Rovaldo Alexandre 
Ferreira
Alex Gomes da Silva

8805-2137

Boi de Capoeira Boi de Folia Claudete Maria de 
Mel0,778

Manoel Raimundo, 46

Itapoa 3522-1712
9961-7383

Guerreiro Sao Lulz Guerreiro Batingas Sebastiao Alves dos 
Santos
Joel Mariano do 
Nascimento

Joao Domingos dos 
Santos

9945-7696

Guerreiro Brllho da 
Noite

Bandinha que nao 
carrega desafona

Mestre Urubu

Guerreiro Zona Rural Sftio Tingui 9122-7765
9905-0790

Banda de Prfano Zona Rural Sftio Capim 9302-0595

Capoeira Santa Maria, 151 Alto do
Cruzeiro
Primavera

9334-4017

Z6 de Souza Poesla e 
Viola
Assoclagao Cultural 
Brasileira
Bandinha da Amlzade 
P6rola Negra

Violeiro
Repentista
Capoeira

Manoel Costae 
Silva,81
Jos6 Mirio da Silva,

Jos6 de Souza 9941-9283

Sandro Vieira de 
Araujo
Julio Cfcero da Silva 
Ivonete Basilia dos 
Santos

8819-6271
25

Banda de Pffano 
Grupo de Danga

Zona Rural 
Zona Rural

Sftio Carrasco 
Sftio Pau 
D'arco

Sftio Pau
D'arco
Brasilia

9124-7081
9607-1588
3539-3132

Grupo da Tercelra 
Idade
Blrinbal de Geno

Destaladeira de 
Fumo 

Capoeira

Zona Rural Eiizabete Maria da 
Costa
Roseval Jose da Silva

9113-7367

Sertanejo 
Alagoano,133 
Cicero Torres,248 
Andre Leao,353

8803-0774

Forrb Pe de Serra 
Quadrilha Junina

Souza do Acordeon 
Lengo Tengo

Brasilia
Brasilia

Souza
Jose Roberto de 
Oliveira

9917-6480
9613-7421
8143-3817

Capeira Sol Capoeira Zona Rural Sftio Pau 
D'arco

Ivonete Basilia dos 
Santos

Aluisio Acetcio

9607-1588
3539-3132

Forr6 e Xod6 Sanfoneiro Celular Vicente 
Ramos,85 
Sao Liuz,47

9964-5264

Guerreiro Ouro PretoGuerreiro Senhores da Genina Barbosa da 
Silva

9964-7079
3522-2173Paz

Carrasco em Agao Capoeira Zona Rural Sftio Carrasco Genilda Maria 
Queiroz Silva 
lomesia Maria 
Barbosa da Silva

9124-7081

Lucas Emanoel Teatro de Rua Eneito Fermino dos 
Santos. 190

Cavaco 9972-32 
ou 3521- 
3182
3529- 6080 
9613-5761
3530- 3320 
9995-4661 
8642-2660

Jos6 Benedlto Bispo 
Junior
Cia Teatral Luzes da 
Ribalta
Grupo Teatro Popular

Jose Benedito Bispo 
Junior
Erady Moraes Senna

Teatro de Palco Zona Rural • Sao 
Pedro,118
Avenida Ceci Cunha,

Bananeira

BrasiliaTeatro de Palco
234

Teatro de Palco Manoel Pereira dos 
Santos,316 
Geraldo Barbosa 
Lima, 55
Santos Dumont, 113

Sao Luiz II Wellington Luiz da 
Costa Santos 
Marcos Cordeiro da 
Silva
Paulo Cesar Barbosa 
da Silva
Jos£ Gomes de 
Oliveira Eventos 
Pedrp Henrique Mello

Teatro de Palco CentroGrupo Teatro Asas da
Liberdade
Arte Reflexo

8813-9311
9932-0329
9932-6343
9122-3123
9985-6767
3522-2028
9302-5402

Teatro de Palco Baixao

Teatro de Palco Curitiba, 68 CentroPaihago Teco*Teco

Teatro de Palco Braz Vieira de 
Santana, 1 65 
Projeta B, 210

PrimaveraPane Circense

Palhago Mlxuruca Teatro de Palco 
ou Rua

Verdes
Campos

Teofanes Antonio 
Leite da Silveira 
Junior

9316-5216
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Companhla Teatral
Turma do Birlbinha 
Cla Teatral Raizes da 
Terra
Nelson Vicente Rosa 
(Mestre Nelson Rosa)

Teatro de Palco
ou Rua 

Teatro de Rua

Maestro Antonio
Barro de Araujo, 827 
Santa Madalena,186 Brasiliana

Planalto Palhago Biribinha 9112-3323

Lucicl6cio Lima da 
Lima

8844-9889
3522-3477

Mestre de Coco Povoado Fernandes, Vila
de Roda (Patrim. 185

Vivo)
Mestre de Artes R. Maestro Antonio 
Cenicas (Patrim. Barros de Araujo, 827 

Vivo)
Festas religiosas Rua Dom Vital, s/n 

tradicionais

Fernandes

Tedfanes A. L. da 
Silveira (Palha$o 
Biribinha)
Festa da Padroeira de 
N.S. do Bom Conselho

Planalto

Centro Paroquia de Nossa 
Sra. do Bom 
Conselho

3277 1422 
9323 2389

Fonte: Secretaria de Estado da Culture.

Plano Diretor do Municfpio

0 primeiro piano diretor do municipio foi elaborado em 1979, do qual nao conseguimos 

registros e informagoes. O Plano Diretor vigente, denominado Plano Diretor Participative do 

Municipio Arapiraca foi instituido pela Lei n° 2424, de 23 de janeiro de 2006.
O Plano apontou como princlpios gerais da politica urbana do municipio: I. a fungao social da 

cidade; II. a fungao social da propriedade urbana; III. a sustentabilidade; e IV. a gestao 

participativa.

No ambito do Zoneamento, a UFAL Campus Arapiraca foi implantada fora do penmetro 

urbano do municipio, em uma das modalidades de Zona Especial. O Artigo 74 da Lei, que 

dispoe sobre as Zonas Especiais, define essas fragoes como porgoes do territorio que 

apresentam: I. caracteristicas proprias; II. destinagao especifica; III. submetida a normas 

especiais de uso e ocupagao do solo; IV. disciplinadas em lei municipal. De acordo com a Lei, 
as Zonas Especiais podem estar situadas nas macrozonas urbana e rural, sobrepondo ao 

macrozoneamento.
Foram identificadas pelo Plano Diretor cinco Zonas especiais: a) Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS); b) Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA-PN - Patrimonio 

Natural e ZEIA-PC - Patrimonio Cultural); c) Zona Especial de Interesse Comercial e Servigos 

(ZEICS); d) Zona Especial para Grandes Equipamentos Urbanos (ZEGEU); e) Zona Especial 
de Dominio de Vias (ZEDV); Zona Especial de Expansao Urbana (ZEEU).

A UFAL Campus Arapiraca esta localizada na Zona Especial de Expansao Urbana, que 

o Art. 81 define como “destinada a porgao do territorio prevista para a ampliagao da zona 

urbana". No Paragrafo 1Q, consta que “Legislagao especifica definira criterios de ocupagao 

desta zona".
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Figura 9 - Mapa de macrozoneamento urbano do Plano Diretor Municipal de Arapiraca. Fonte: 
Adaptado de Prefeitura Municipal de Arapiraca.

Desse modo, o Plano Diretor de Arapiraca, institufdo pela Lei 2424/06, nao definiu 

nenhum parametro de ocupagao para a Zona onde o Campus Arapiraca esta localizado, 

delegando a regulamentagao dessa fragao do territorio municipal a legislagao posterior. Do 

ponto de vista da politica urbana, faz-se necessario definir os parametros urbanfsticos dessa 

Zona Especial de modo a orientar o desenvolvimento dessa fragao do territorio municipal.

2. hist6rico da implantaqao da unidade

A criagao do Campus Arapiraca consistiu no primeiro dos tres movimentos de 

interiorizagao da Universidade Federal de Alagoas, no contexto da expansao da universidade 

publica na ultima decada. Os outros dois consistiram na criagao do Campus do Sertao, com 

Sede e Delmiro Gouveia e na criagao do Campus de Porto Calvo, no litoral norte do estado.
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O Campus Arapiraca foi criado pela resolugao ns 20 do CONSUNI, de 01 de agosto de 

2005. Em 2004, a Prefeitura de Arapiraca promuigou a Lei 2.372 de 29/12/2004, doando 

para a Universidade Federal de Alagoas urn terreno que abrigava as instalagoes da antiga 

Escola Tecnica Agncola. Tratava-se de uma escola-fazenda que estava desativada, situada 

comunidade de Sementeira, localizado a Rodovia AL 115 - Km 6,5, bairro Bom Sucesso, 

contigua a Unidade Prisional Desembargador Luis Oliveira de Sousa Neto.
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Figura 10 - Imagem aerea da cidade de Arapiraca, localizando a Sede do Campus Arapiraca da 
UFAL Fonte: adaptado do Google Earth, 2011.

As instalagoes flsicas, da antiga Escola Agricola, encontravam-se em estado bastante 

deteriorado. Em 2006, foi realizada a primeira reforma e ampliagao para atender as condigoes 

minimas de funcionamento da Universidade na sede. Nesse contexto foram reformados: o 

Bloco A, o Bloco da Biblioteca, o Bloco do Setor Administrative, o Bloco de Laboratories e o 

Auditorio. Nesse perfodo, foram construldos: o Patio coberto, onde funciona a cantina, e a 

Guarita, no acesso da Unidade. Apos esse primeiro estagio de reformas e construgoes, a 

Sede do Campus Arapiraca foi inaugurada, em 16 de setembro de 2006. O funcionamento foi 

autorizado no ano seguinte, atraves do Parecer do CNE/CES ns 52/2007.
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Figura 11 - Maquete eletronica da ocupagao da Unidade Arapiraca. Imagem de 2011. Fonte Google 
Earth, 2012.Legenda: Em azul claro - edificaijoes existentes e reformadas de 2006 - Bloco de 

Coordenagoes, auditorio, biblioteca e bloco de salas de aula A1. Em amarelo - edificagoes de 2006 - 
cantina, patio e quanta. Em laranja - edificagoes de 2008 - bloco B e laboratories Casa Velha. Em 

vermelho - laboratories - Bloco L, em roxo - edificagoes de 2010 - laboratdrio de agronomia, em vinho - 
edificagao de 2009 - Bloco C, em cinza - sistema viario - entregue em 2011, somente arestas - obras 
em andamento - bloco D, ginasio e piscina, em branco - Presidio Des. Luis de Oliveira Souza. Fonte: 

Google Earth, 2012. Grifo nosso: desenho de ocupagao do Campus.
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Figura 12 - Mapa da implantagao do Campus Arapiraca. Em 2006, apenas com as edificagoes 

reformadas da antiga escola agricola.
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Figura 13 - Perspectiva eletronica da proposta de implantagao do Campus Arapiraca - Sede.
Fonte: svww.ufal.edu.br

(c) (d)
Figura 14 - Vistas da area centrai do Campus: (a) antigo estacionamento, (b) vista posterior da cantina 
para o bloco A, (c) alunos chegando ao p£tio central no inicio do horario de aulas e (d) vista do acesso

pelo estacionamento
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Figura 15 - Quadro de distancias entre a Unidade Arapiraca e pontos de interesse na cidade
Ponto de interesse DistSncia
Prefeitura Municipal de Arapiraca 7,0 km
Centro (Praga Marques) 8,0 km
Rodoviaria 10,20 km
Servigo de saude mais proximo - U.E. Dr, Daniel Houly 7,0 km

Atualmente a estrutura da sede do Campus Arapiraca comporta 14 cursos de 

graduagao (Administragao, Agronomia, Arquitetura, Ciencia da Computagao, Biologia - 

Licenciatura, Educagao Fisica - Licenciatura, Enfermagem, Fisica - Licenciatura, Matematica - 

Licenciatura, Quimica - Licenciatura, Zootecnia, Administragao Publica, Letras e Pedagogia) 

onde convivem, trabalham e estudam cerca de 138 docentes, 53 tecnicos, 2209 alunos e 45 

terceirizados3.

O Campus ainda encontra-se em construgao e em constants transformagao fisica. 

Estas transformagoes sao resultado das experiencias vividas pelos seus usuarios como 

tambem pelas novas demandas identificadas ao longo desse penodo. Dai a necessidade de 

verificar a apropriagao e a adequagao dos espagos projetados para este Campus e 

sistematizar as demandas de readequagao dos mesmos.

Ao longo dos seis anos de funcionamento, percebem-se graves problemas 

relacionados a infraestrutura fisica, ao dimensionamento dos ambientes, ao conforto ambiental 

e a funcionalidade dos espagos no Campus. O mapa abaixo mostra a ocupagao do terreno do 

Campus ao longo deste curto penodo de criagao do Campus Arapiraca.

Em 2007, com o Programa de Apoio aos Pianos de Reestruturagao das Universidades 

Federais (REUNI), a interiorizagao das IFES prosseguiu em ritmo mais acelerado4. A Prefeitura 

Municipal de Arapiraca colaborou com recursos para a construgao do BIoco B. De 2007 a 

2010 alguns grupos de pesquisa dos cursos de Fisica, Ci&ncia da Computagao, Quimica e 

Agronomia submeteram projetos a editais de fomento a pesquisa e foram contemplados com 

recursos para a construgao de laboratorios de pesquisa, que ficam localizados ao lado da 

biblioteca e do bloco B.

No final de 2009, a UFAL entregou a comunidade academica o Bloco C - com salas de 

aula, laboratorios e salas de professores. Naquele momento o crescimento populacional da 

comunidade academica ja era superior a finalizagao e entrega das novas edificagdes, fazendo 

com que os ambientes de estudo e trabalho continuassem insuficientes.

3 Dados do corpo discente e docente de dezembro de 2011 e do corpo tecnico administrative de julho 
de 2012, fornecidos pela Diregao Geral e Academica do Campus Arapiraca.
* No penodo 2003 a 2010 os muniefpios atendidos pelas IFES passaram de 114 & 236. O Nordeste, que 
outrora mantivera suas IFES apenas nas capitals, hoje soma um total de 14 Universidades e 65 campi, 
sendo 01 Universidade e 38 Campi, criados no Programa de Expansao Fase I.
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(a) (b)
Figura 16 - (a) Perspectiva externa do bloco C, a partir da rua secundaria, (b) Vista interna da

circulagao do Bloco C, terreo.

Atualmente, a Sede do Campus Arapiraca enfrenta problemas de embargo e 

inconsistencias nas obras do Bloco D - salas de aula e salas de professores, ginasio de 

esportes e piscina. Tais obras foram iniciadas em mementos distintos, desde 2008, e ate o 

presente, nao foram entregues a comunidade academica. Isto ocasionou urn agravamento na 

situagao de carencia de infraestrutura da unidade, com superlotagao dos espagos de trabalho 

dos tecnicos, dos professores e dos laboratorios estruturantes dos cursos.

(a) (b)
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(e) (0
Figura 17 - Fotos das obras - (a) fachada frontal do bloco D, (b) vista superior do canteiro de 

obras do bloco D, (c) fachada frontal da piscina, (d) vista interna do ambiente da piscina, (e) vista em 

perspectiva do ginasio e (f) vista interna do gindsio, ainda sem o piso da quadra.

3. CARACTERIZAQAO DO PERFIL SOCIAL DA COMUNIDADE ACADEMICA

O Campus Arapiraca, composto pela Sede, em Arapiraca, e pelas Unidades Penedo, 
Palmeira dos fndios e Vigosa apresentam urn corpo social formado por 3.429 pessoas5, 

quando somados os tres segmentos da comunidade universitaria mais o corpo de 

funcion&rios terceirizados.
A Sede conta com uma populagao universitaria maior j£ que abriga 14 dos 19 cursos 

oferecidos pelo Campus: Administragao, Administragao Publica, Agronomia, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciencia da Computagao, Biologia (Licenciatura), Educagao Ffsica (Licenciatura),

5 Conforme levantamento realizado em dezembro de 2011 e julho de 2012.
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Enfermagem, Fisica (Licenciatura), Letras (Licenciatura), Matem&ica (Licenciatura), Pedagogia 

(Licenciatura), Quimica (Licenciatura) e Zootecnia.

Flgura 18«Quadro com os quantitivos do corpo social do Campus Araplraca
UNIDADE DOCENTES TECNICOS DISCENTES FUNC. TERC. TOTAL
ARAPIRACA 138 53 2209 45 2445
PALMEIRA 26 07 437 10 480
PENEDO 21 09 246 16 292
VIQOSA 12 12 183 5 212
TOTAL 197 81 3075 76 3429

Elaboragao: Equipe Tecnica do Plano Diretor. Dados fornecidos pela Diregao Academica e pelo

Departamento de Recursos Humanos - Campus Arapiraca - atualizados em julho de 2012.

3.1. 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, distribufdos na sede e nas tres Unidades Academicas. Desse total, 138 estao lotados 

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, j£ que o quadro docente conta 

com 86 professoras, correspondendo a 44%, e 111 professores, compondo 56% do quadro. 

Em Arapiraca, a porcentagem de professores do sexo masculine e de 59%, e do genero 

feminine e de 41%, o quadro docente e portanto composto majoritariamente por homens.

Figura 19 - Dlstribuigao do corpo docente por genero

Sede Arapiraca

A ;•{

SEJ
, C f

Feminino Masculine
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3.2. CORPO TECNICO-ADMINISTRATIVO

0 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 Vigosa6. Desse contingent© 35 estao lotados em setores 

administrativos7, 26 em laboratories, 8 nas bibliotecas, 5 nos Nucleos de Tecnologia da 

Informagao (NTI) e 7 em atividades especificas (2 Pedagogos, 1 Engenheiro Civil, 2 Medicos 

Veterinarios, 1 T6cnico em Contabilidade e 1 Assistente Social).

Figura 20 * Distribulgao do corpo tecnico-administrativo em setores por Unidade Academlca

UNIDADE
vigosA

UNIDADE P. 
INDIOS

UNIDADE
PENEDO

SEDE
ARAPIRACALOTAgAO TOTAL

Administragao 1 0 0 4 5
Tecnico em contabilidade 0 0 0 1 1
Engenheiro Civil 0 0 0 1 1
Bibliotecirio 1 1 1 1 4
Auxiliar de Biblioteca 0 0 0 1 1
Coord, de Registro e 
Controls AcadSmico CRCA - 
TAE

1 1 2 2 6

Pedagogo 0 0 0 2 2
Assistente Social 0 0 0 1 1
Nucleo de Tecnologia da 
Informagao (NTI) 0 1 1 3 5

Secretaria de Cursos/ de 
Unidade 0 0 0 4 4

Secretaria Executiva 1 2 1 5 9
Assistente administrativo 1 2 1 10 14
Tdcnico em laboratdrio 5 0 3 18 26
Medico Veterindrio 2 0 0 0 2
TOTAL 12 7 9 53 81

Elaboragao: Equipe T<§cnica do Plano Diretor. Dados fornecidos pela Departamento de Recursos 
Humanos - Campus Arapiraca - atualizados em julho de 2012.

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 informatica. Essas fungoes estao ligadas a orgaos

6 Conforms levantamento realizado em Dezembro de 2011.
7 Foram considerados setores administrativos: Administragao, Coordenadoria de Registro e Controls 
Academico (CRCA), Diregao Academica, Divisao de Servigos Gerais (DSG), Secretaria de Cursos, 
Secretaria Executiva e Assuntos Educacionais.
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fundamentais para o bom desempenho das atividades universitarias e a carencia de corpo 

tecnico capacitado para desempenha-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. O 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 

atividades de professor e coordenador, tambem acumula tarefas de secretariado, como 

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 um duplo problema. Uma vez 

concursados, os tecnicos nao tern onde ser lotados para desempenhar suas fungoes.

No tocante ao genero, o corpo tecnico administrative e composto por 54 servidores do 

sexo masculine e 27 servidores do sexo feminine. A Sede, em Arapiraca, conta com 18 

mulheres (34%) em um total de 35 servidores (66%).

Figura 21 - Distribuigao do corpo tecnico-administrativo por genero - Sede Arapiraca.

o masculino
D feminino

Elaboragao: Equipe T^cnica do Plano Diretor

3.3. CORPO DISCENTE

Segundo o levantamento realizado8, 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

0 Dados organizados pela Diregao Academica do Campus Arapiraca entre 01 e 14 de novembro de 
2011 e cedido a equipe Tecnica do Plano Diretor UFAL Campus Arapiraca Sede e Unidades em 17 de 
novembro de 2011.
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matriculados 2.209 alunos, distribufdos erri 14 cursos. A porcentagem de alunos matriculados 

em cada unidade pode ser visualizada no grdfico abaixo:

Figura 22 - Dlstrlbulgao do corpo discente por Unidade de Ensino

C] ARAPIRACA-14 CURSOS 
| PALMEIRA DOS fNDIOS • 2 CURSOS 
H PENEDO-2 CURSOS 
H VICOSA • 1 CURSO

Elaboragao: Equipe T6cnica do Plano Diretor UFAL Arapiraca e Unidades. Fonte: Diregao Acad§mica do 
Campus Arapiraca

Analisando o corpo discente por curso da Sede, a desagregagao dos dados mostra 

que, dentre os cursos criados na primeira fase da interiorizagao, em 2006, o curso de 

Educagao Fisica e apresenta o maior numero de alunos e o curso de Zootecnia, o menor.

Figura 23 - Quadro do corpo discente do Campus Arapiraca: quantidade por curso
DURACAO NUMERO 

(SEM.) ALUNOS**
GRAU

ACADEM
ANO DE 

CRIACAO
VAGAS/

ANO*CURSO UNIDADE

Administragao Arapiraca Bacharelado 2006 50 6a 16 194
Administragao Publica Arapiraca Bacharelado 2010 40 8 a 12 40
Agronomia Arapiraca Bacharelado 2006 10 a 1850 204
Arquitetura e Urbanismo Arapiraca Bacharelado 2006 50 10 a 18 199
Ciencia da Computagao Arapiraca Bacharelado 2006 8 a 1450 197
Ciencias Biolbgicas Arapiraca Licenciatura 2006 50 8a 14 208
Educagao Fisica Arapiraca Licenciatura 2006 40 8a 14 217
Enfermagem Arapiraca Bacharelado 2006 50 9a 14 190
Fisica Arapiraca Licenciatura 2006 50 8 a 14 177
Letras/Lingua Portuguesa Arapiraca Licenciatura 2010 8 a 1250 40
Matemdtica Arapiraca Licenciatura 2006 50 8 a 14 180
Pedagogia Arapiraca Licenciatura 2010 50 8a 12 40
Quimica Arapiraca Licenciatura 2006 40 8a 14 176
Zootecnia Arapiraca Bacharelado 2006 10 a 16 14740
TOTALSEDE 660 2209

TOTAL CAMPUS ARAPIRACA 3075
(*) Numeros de vagas oferecldas em 2010.
(**) Com base em dados levantados em novembro de 2011.
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Figura 24 - Grafico da distribuigao do Corpo Discenie por curso na Sede. Elaboragao: Equipe Tecnica do 
Plano Diretor UFAL Arapiraca e Unidades. Fonte: Diregao Academica do Campus Arapiraca

No tocante ao genero, 54% dos alunos, do Campus Arapiraca - Sede e do sexo 

feminino e 46% do sexo masculino, demonstrando urn grande interesse das mulheres da 

regiao em dedicar-se a cursar o ensino superior.

Figura 25 - Quadro do corpo discente do Campus Arapiraca: genero.
GfeNEROCURSO UNIDADE

MASC FEM
Administragao 44%Arapiraca 56%
Administragao Publica 46%Arapiraca 54%
Agronomia 64%Arapiraca . 36%
Arquitetura e Urbanismo Arapiraca 42% 58%
Ciencia da Computagao Arapiraca 82% 18%
Ciencias Biologicas 18%Arapiraca 82%
Educagao Fisica 51%Arapiraca 49%
Enfermagem 23%Arapiraca 77%
Fisica 60% 40%Arapiraca
Letras/Lingua Portuguesa 35%Arapiraca 65%
Matematica 51%Arapiraca 49%

13% 87%Pedagogia Arapiraca
Quimica 37%Arapiraca 63%
Zootecnia 46% 54%Arapiraca

46%TOTAL
Fonte: Diregao Academica do Campus Arapiraca

54%
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Figura 26 - Gr£fico do corpo discente do Campus Arapiraca - Sede: genero.

Sede Arapiraca

i
46%

54%
1 f

■ Masculine ■ Feminine

Elaboragao: Equipe T^cnica do Plano Diretor UFAL Arapiraca e Unidades. Fonte: Dire$ao Academica do
Campus Arapiraca

A analise do aluno quanto a idade apontou 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%) est6 na faixa entre 20 e 24 anos e 22,6% tem mais de 25 

anos. Esses percentuais variam em cada Unidade em funqao do numero de cursos e da 

duragao dos mesmos, aumentando ou diminuindo o tempo de permanencia na universidade. 
A media de faixa etaria dos estudantes da Sede e de 22,3 anos.

Figura 27 - Tabela da M6dia de idade do corpo discente por curso - Sede
MED

IDADECURSO UNIDADE GRAU ACAD DURACAO MIN
Administracao Arapiraca 4 anosBacharelado 21,6 anos
Administra$ao Publica Arapiraca 4 anosBacharelado 21,5 anos
Ci§nda da Computacao Arapiraca 4 anosBacharelado 21,4 anos
Ci§ndas Bioldgicas Arapiraca 4 anosLicenciatura 22,3 anos
Educagao Ffsica Arapiraca 4 anosLicenciatura 23,1 anos
Flsica 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 anosLicendatura 21,5 anos
Quimica Arapiraca 4 anosLicenciatura 22,5 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
Zootecnia Arapiraca 5 anosBacharelado 23,2 anos

MEDIA TOTAL 22,3 anos
{*) Dados nao encontrados
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Figura 28 - Graficos da distribuigao do corpo discente por idade - Sede Arapiraca

Corpo discente UFAL Campus Arapiraca - Sede
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Fonte dos dados: Diregao Academica do Campus Arapiraca. Elaboragao: Equipe Tecnica do Plano
Diretor.

A Sede do Campus e a Unidade que conta com o maior numero de alunos mais 

jovens, com faixa etaria entre 16 e 19 anos, correspondendo a 24.7%; e e tambem a que 

apresenta a menor fatia de alunos com mais de 25 anos. Esses dados sao importantes para 

adequagao dos metodos de ensino-aprendizagem de modo a compatibiliza-los com essa 

realidade. Os servigos de assistencia estudantil apresentam maior demanda uma vez que 

alunos muito jovens nao dispoem de renda propria para manterem-se na Universidade, 

gerando aumento nos gastos familiares.

O levantamento sobre a formagao no ensino medio do alunado da UFAL Campus 

Arapiraca mostrou que 75% dos alunos cursaram o ensino medio em escolas publicas f
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enquanto 25% cursaram no ensino privado. A composigao dessa porcentagem em cada 

Curso e apresentada na tabela a seguir.
Figure 29 - Quadro da formagao no ensino medio do corpo dlscente da UFAL Campus Araplraca 
em escola publica ou privada. 

GRAU ACADCURSO UNIDADE TOT ALUM ENS PUB ENS PRI ENS PUB ENS PRI t
AdministracSo Bachanelado Araplraca 194 151 43 78% 22%
AdministracSo Publica Bacharelado Araplraca 40 39 1 98% 3%
Agronomia Bacharelado Araplraca 204 37167 82% 18%
Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Araplraca 199 75124 62% 36%
CifinciadaComputacSo Bacharelado Araplraca 197 76121 61% 39%
Ctencias Blolbgicas Licenciatura Araplraca 208 47161 77% 23%
EducacfoFfsica Licenciatura Araplraca 217 150 67 69% 31%
Enfermagem Bacharelado Araplraca 190 116 74 61% 39%
Fisica Licenciatura Araplraca 177 24153 86% 14%
Letras/ Lingua Portuguesa Licenciatura Araplraca 40 40 0 100% 0%
Matematica Licenciatura Araplraca 180 155 25 86% 14%
Pedagogia Bacharelado Araplraca 40 40 0 100% 0%
Qufmica Licenciatura Araplraca 176 159 17 90% 10%
Zootecnia Bacharelado Araplraca 147 35112 76% 24%

Bacharelado Palmeira dos IndiosPsicologia 219 152 67 69% 31%
Bacharelado Palmeira dos IndiosSer^co Social 216 142 76 65% 35%

Engenharia de Pesca Bacharelado Penedo 150 117 33 78% 22%
Turismo Bacharelado Penedo 96 88 8 92% 8%
Medicina Veterin6ria Bacharelado Vicosa 163 105 78 57% 43%
ITOTAL t 3075 2292 ' 783 75% 25%
Fonte dos dados: Dire$3o Acaddmica do Campus Araplraca
Elaboracdo: Equipe Tdcnlca do Plano Diretor UFAL Campus Araplraca e Unidades Palmeira dos indios, Penedo e Vigosa.

Os cursos que apresentaram o maior numero de alunos advindos de escolas privadas 

foram Enfermagem (39%), Ciencias da Computagao (39%) e Arquitetura e Urbanismo (38%), 
todos os tres cursos locado na Sede do Campus Arapiraca. As maiores porcentagens de 

alunos advindos do ensino m6dio publico estao nos cursos que funcionam em periodo 

noturno: Administragao Publica, Pedagogia e Letras/Lingua Portuguesa, tamb6m locado em 

Arapiraca. Centre os cursos que funcionam em periodo diurno, aqueles que possuem as 

maiores porcentagens de alunos advindos do ensino medio publico sao as Licenciaturas em 

Quimica (90%), Fisica (86%) e Matem&tica (86%). Esse quantitativo de alunos das licenciaturas 

proveniente de escolas publicas e Importante uma vez que urn dos objetivos centrals da 

interiorizagao e o provimento de quadros para as escolas publicas do Agreste e sertao 

Alagoanos. Esse quadro demonstra a diversidade presente no corpo discente, mesmo 

considerando que se agregar os dados, pode-se constatar que na Sede, 76% dos alunos 

cursaram o ensino medio em escolas publicas. As licenciaturas apresentaram maior 
porcentagem de alunos advindos do ensino medio publico, 85%; nos bacharelados a 

porcentagem 6 de 75%.

Figura 30 * Composigao do alunado em fungao da origem do ensino m£dio na Sede
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Sede Arapiraca

■MM Ensino Medio PObiico Ensino Medio Privado

Fonte dos dados: Diregao Academica do Campus Arapiraca
Elaboragao: Equips T6cnica do Plano Diretor UFAl Campus Arapiraca e Unidades Palmeira dos fndios, 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, foi cartografado o local de residencia dos alunos por bairro, 
na zona urbana, e por localidade e povoados, nazona rural dos municfpios 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.

Dos alunos da Sede residentes na zona urbana de Arapiraca, a maior parte advem do 

bairro Brasilia, seguido pelos bairros Alto do Cruzeiro, Centro e Primavera. Na terceira faixa 

estao os bairros Sao Luiz, Cacimbas, Eldorado, Baixao, Capiata, Santa Esmeralda, Cavaco e 

Jardim Esperanga. O cartograma mostra que os bairros que concentram mais alunos da Sede 

do Campus estao localizados proximos as areas centrals da cidade.
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Figura 31 - Cartograma da origem do corpo discente resident© na zona urbana de Arapiraca.

No tocante aos alunos residentes na zona rural, os povoados: Batingas, Bananeiras 

Capim e Xexeu sao os que contam com o maior numero de alunos residentes. Do total de 

alunos da Sede, 141 residem na zona rural de Arapiraca, correspondendo a 6,5% do corpo 

discente. Na regiao norte do municfpio, onde o Campus da UFAL est& situado, esta localizado 

urn grande numero de povoados e comunidades rurais.

i
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Figura 32 - Cartograma da origem do corpo discente residente na zona rural de Arapiraca.

Os alunos do Campus Arapiraca - Sede tem origem em 58 dos 102 municipios do 

estado. A maior parte do alunado (76%) se concentra nos municipios de Arapiraca (municipio- 

sede), Palmeira dos fndios, Teotonio Vilela, Girau do Ponciano, Junqueiro, Lagoa da Canoa, 

Taquarana e Igaci. O municipio-sede concentra 50,7% dos alunos da Unidade e 5,5% sao 

provenientes de Palmeira dos (ndios.
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Figura 33 - Cartograma da distribuigao do corpo discente da Sede Arapiraca por munidplos de 
origem
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Figura 34 - Grafico da distribuigao do corpo discente da Sede Arapiraca por municipios de origem
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A quantidade de alunos por municipio 6 influenciada por outros fatores como o porte 

populacional do municipio, proximidade com os munidplos-sede, numero de alunos 

matriculados no ensino m£dio, dentre outras. Estabelecendo uma relagao entre o numero de
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alunos e o ports populacional, pode-se constatar que a ordem dos municipios apresentada no 

grafico anterior sofre alteragoes. A relagao entre o numero de matriculados e o porte 

populacional consta na tabela a seguir. Alem disso, a quantidade de cursos ofertados em 

cada Unidade tambem influencia a cartografia do alunado. Deste modo, sera feita uma analise 

considerando cada Unidade, separadamente. Portanto, os municipios de Arapiraca, Lagoa da 

Canoa, Taquarana, Junqueiro e Coite do Noia, apresentam a maior relagao aluno/hab.

Flgura 35 - Tabela da relagao entre o numero de alunos provenientes de municipios do estado de 
Alagoas pela populagao desses municipios para a Sede do Campus - Arapiraca
ORDEM MUNICiPIO MESORREGIAO ALUNOS* POP MUNIC** ALUNO/HAB

1 Arapiraca Agreste Alagoano 1099 214006 0.0051354
2 Lagoa da Canoa Agreste Alagoano 63 18250 0.0034521
3 Taquarana Agreste Alagoano 61 19020 0.0032072
4 Junqueiro Leste Alagoano 76 23836 0.0031885
5 Coit6 do Ndia Agreste Alagoano 32 10926 0.0029288
6 Jaramataia Sertao Alagoano 14 5558 0.0025189
7 Igaci Agreste Alagoano 59 25188 0.0023424
8 Girau do Ponciano Agreste Alagoano 81 36600 0.0022131
9 Teot6nio Vilela Leste Alagoano 90 41152 0.0021870

10 Feira Grande Agreste Alagoano 42 21321 0.0019699
11 Limoeiro de Anadia Agreste Alagoano 50 26992 0.0018524
12 Campo Grande Agreste Alagoano 16 9032 0.0017715
13 Palmeira dos fndios Agreste Alagoano 119 70368 0.0016911
14 Craibas Agreste Alagoano 38 22641 0.0016784
15 Sao Sebastiao Agreste Alagoano 42 32010 0.0013121

(*) Levantamento realizado em novembro de 2011. 
(**) Populagao segundo o Censo 2010 do IBGE

3.4. CORPO DE FUNCIONARIOS TERCEIRiZADOS

O corpo de terceirizados totalize 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, controle de acesso de pessoas e veiculos, 
operar com o sistema de alarms de intrusao e servigos de monitoramento e controle. 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 Plena Terceirizagao de Servigos Contratagao atua na prestagao de servigo de 

limpeza, conservagao, higienizagao e desinfecgao de bens moveis e imoveis.
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Figure 36 - Quantitative de funcionarios terceirizados na Sede9

HUNiDADE’ : PLENA SERVIPA : TOTAL |ATIVA
ARAPIRACA 10 15 20 45

Os funcionarios especializados - eletricista, pedreiro, encarregado da manutengao e 

encanador- ficam sediados em Arapiraca e quando h£ necessidade de servigos de reparo nas 

Unidades, esses funcionarios sao deslocados para solucionar o problems e retomam assim 

que concluem o servigo. As demandas pela prestagao de servigo desses funcionarios sao 

frequentes e o deslocamento gera atrasos na resolu^ao dos problemas. Faz-se necessario, 

portanto, descentralizar os servi^os desses funcionarios especializados de modo que cada 

Unidade conte com seus prbprios funcioncirios. Para isso, 6 precise ampliar o contingente de 

funcionarios terceirizados contratados.

4. ANALISE DOS HIXOS TEMATICOS

4.1. DEMANDA ATUAL PARA ASSISTENCIA ESTUDANTIL

Melhorias na infraestrutura da Sede do Campus Arapiraca § a demands mais urgente. 

A Unidade nao conta com residencia, nem restaurants universiterio e a demanda por esses 

equipamentos results em deficit de infraestrutura. O corpo discente 6 bastante diversificado, a 

diversidade de cursos ofertados fez do Campus Arapiraca um polo de interesse de estudantes 

de diversos municipios do Agreste.

Quase 50% do alunado de Arapiraca e origin^rio de outros municipios vizinhos - 

Palmeira dos indios, Campo Alegre, Penedo, Teotonio Vilela, Girau do Ponciano, Junqueiro, 

Lagoa da Canoa, Taquarana e Igaci concentram 25% do numero de alunos da Sede, enquanto 

que quase 24% sao originarios de outros municipios mais distantes. Portanto, a demanda 

pelos servigos de moradia e alimentagao e bastante consideravel.

A demanda atual quantificada para alimentagao na Unidade foi de 1500 refeigoes por 

dia (almogo e jantar), considerando o turno com a maior quantidade de alunos - 1200 alunos, 

no period© da manha, somando professores e t^cnicos chega-se a 1375 pessoas. O 

restaurants deveria funcionar em tres intervalos, cafe-da-manha, almogo e jantar. O parametro 

recomendado para o refeitorio e 1,68 m2/pessoa.

Levantamento feito em novembro de 2011.
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Figura 37 - Quadro smtese da quantidade de bolsas estudantis da Unidade Arapiraca, em 2012.
TIRO QUANTIDADE VALOR

AUXILIO ALIMENTAQAO R$ 125,0052

AUXILIO MORADIA R$ 200,0056

BOLSA PERMANENCIA DISCENTE 302 R$ 360,00

BOLSA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL R$ 360,0050

Os relates obtidos nas oficinas de coleta de dados apontaram para uma necessidade 

grande de servigos de assistencia estudantil desde alimentagao, a residencia, servigos 

comerciais, transporte publico acessivel, em quantidade e em horarios disponfveis, seguranga 

publica nos espagos proximos ao campus, e principalmente a resolugao do conflito de 

seguranga do Campus em relagao as fugas de detentos do Presidio Des. Luis de Oliveira 

Sousa.

Figura 38 - Quadro com as demandas por allmentagao e residencia.
Servigos de Assistencia Estudantil Unidade Penedo
Alimentagao Demanda total = 1375 refeigoes - almogo 

1200 alunos, 138 professores e 37 tecnicos
Residencia Estudantil Demanda = 50% dos estudantes

Atendimento medico Rode ser acessado em Unidades de Pronto 
Atendimento do Municipio

Atendimento psicossocial 1 assistente social recem contratado
Fonte: levantamento populacional da Comunidade Academica da Sede Campus Arapiraca.

A quantidade de salas de aula, salas de trabalho dos tecnicos e salas de professores 

tambem e insuficiente para atender a necessidade atual. As salas de aula principalmente nao 

atendem aos parametros definidos de conforto acustico e termico, conforme avaiiado por 

MORAES (et al., 2011) e descrito no item Bloco A. A situagao de salas de aula no Bloco B e a 

mesma que o Bloco A, ja que a orientagao da edificagao, os materials e o tamanho dos 

espagos sao os mesmos nos dois blocos.

Dm novo auditorio tambem e uma demanda urgente de infraestrutura essencial para o 

funcionamento da Unidade, visto que o auditorio atual e precario, e nao atende a toda a 

demanda por espagos para eventos e conferencias. Seria necessario um espago maior, para 

cerca de 300 a 400 pessoas, e salas de conferencia menores para atender a eventos de menor 

porte. A mesma analise foi feita sobre o espago fisico da biblioteca e dos laboratorios de 

ensino. No item 3.2, a seguir, serao abordados detalhadamente a situagao de infraestrutura
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desses espagos.

4.2. INFRAESTRUTURA E SERVIQOS URBANOS

4.2.1 Setorizagao e planejamento dos blocos

Nos primeiros tres anos de ocupagao, de 2006 a 2009, algumas modificagoes foram 

feitas para atender ao crescimento da comunidade academica, a area construida dobrou 

nesse periodo, entretanto ainda nao foi suficiente para suprir toda a carencia de infraestrutura 

para a comunidade academica em ampio crescimento. A infraestrutura inicial, mesmo 

improvisada, foi consolidada, a partir de edificagoes insuficientes desde a implantagao. 
Percebe-se claramente a baixa qualidade dos materiais empregados nas edificagoes, deste a 

alvenaria ate os acabamentos - portas, janelas e coberturas.
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Figura 39 - Mapa do uso e ocupagao do Campus ate infcio de 2009.
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Para uma melhor compreensao dos blocos que compoem o Campus, segue abaixo 

uma descrigao detalhada de cada um deles.

Acesso Principal

O acesso principal e a guarita da unidade sao a principal e unica forma de ingresso ao 

Campus. 0 acesso e permitido a pedestres, veiculos, onibus e vans, mediante o controls por 
parte de funcionarios de uma empresa prestadora de servigos que faz a seguranga da 

instituigao.

O acesso e composto por uma guarita coberta, com sala e banheiro para funcionario, 
passagem com catracas para os pedestres e portoes tipo cancela eletronica para veiculos. Ha 

tambem um terceiro portao para entrada de veiculos de grande porte, como onibus e 

caminhoes. Ate 2011, junto ao acesso havia um estacionamento improvisado, com algumas 

arvores, onde os veiculos estacionam, sem nenhuma marcagao ou indicagao de transito.

N
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©

ESTACIONAM ENTOo
GUARITA

a- ACESSO
PRINCIPAL

0 10 30m
ESCALA GRAFICA

Figura 40 - Campus Arapiraca localizando o Acesso Principal e a area usada como estacionamento ate 2011.

A figura abaixo mostra a plants as built da guarita, onde estao localizados a circulagao 

de acesso aos pedestres e as pessoas com deficiencia, alem das catracas de controle de 

entrada e saida de veiculos (Figura 41a).
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Figura 41 - (a) Planta da guarita de acesso e (b) Vista externa da guarita.

Moraes (et a!, 20111) analisou a circulagao de pessoas e vefculos, e a partir desse 

estudo foi possivel determinar as areas utilizadas pelos usuarios para se deslocar, desde o 

desembarque no ponto do onibus ate o patio da universidade, identificando as regioes com 

maior e menor fluxo de pessoas.

Essa analise foi realizada atraves da observagao no dia 25 de agosto de 2010 em 

horarios distintos, ou seja, das 7:30 horas as 8:00 horas e 13:00 horas as 14:00 horas. Os 

horarios escolhidos correspondem aos horarios de maior fluxo de pessoas, sendo estes 

proximos ao inicio dos turnos de aulas.

Observou-se que os usuarios utilizavam caminhos mais curtos possiveis para atingir a 

edificagao, nao se adequando ao desenho do passeio proposto e executado. Foram 

identificados diversos conflitos entre as trajetorias dos pedestres e dos automoveis.
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Figura 42 - (a) Mapa de fluxo de pessoas e de vefculos no interior da Unidade Arapiraca, e (b) Fluxo de 
usuario no acesso ao Campus, em numeros absolutes conforms contagem nos horarios escolhidos, em

2010.
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Apesar de o levantamento comportamental deixar evidente que o numero de usu6rios 

pedestres e superior ao numero de automdveis (motos/vans/carros/onibus) (Figura 41), no 

espago estudado a prioridade no uso do solo havia sido dos veiculos.

Em 2010, a obra de execugao do sistema vibrio jdi havia sido iniciada, a fim de 

consolidar o desenho ja existente, quando da pesquisa feita em Moraes (et al, 2011). A partir 

do estudo citado foi possivel identificar e quantificar o problema e propor a solugao de 

separagao dos fluxos de pessoas e de veiculos. Desta forma o sistema vieirio ficou limitado a 

area a direita das edificagoes, abrindo espago para a construgao de uma praga de acesso na 

parte frontal da unidade.
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Figura 43 - Mapa do acesso frontal com localizagao do estacionamento a direita do acesso, 
entregue a comunidade em 2011.
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Figura 44 - Tabela de £rea construida - Acesso Principal e Slstema Viario

Area pavimentada (m*)*AMBIENTE QUANTIDADE
GUARITA
SISTEMA VlARIO - RUAS CALCADAS 
ESTACIONAMENTO

01 138,32
7143,31
3616,68

301,00
05

PASSEIO CALCADO DO ACESSO PRINCIPAL
Area total (m2)

01
11.199,31

{*) Esse catculo de drea pavimentada leva em considera$ao a ^rea de piso, pois esses espa^os nao sao
cobertos.

Espaqo de Convivencia (Patio e Cantina)

O espago de convivencia e um local de encontro e distribuigao de fluxo de pessoas. £ 

o primeiro espago coletivo para onde os usuarios se destinam apos a entrada no campus. A 

partir do p£tio central, as pessoas geralmente se destinam a outros espagos que desejam 

acessar, como salas de aula, cantina, salas de coordenagao, auditorio, diregao geral e 

academica.

Ao lado direito do espago de convivencia localiza-se o setor administrative, junto as 

coordenagoes dos cursos, refeitorio para funcionarios, laboratories e auditorio. Ao lado 

esquerdo, estao localizados os blocos de sala de aula A e B, laboratorios de informatica, 

biblioteca, salas de professores, acesso ao bloco C de salas de aula. Alem do grande fluxo 

diario de pessoas conta-se com um numero de funcionarios permanentes, sendo uma pessoa 

na reprografia e em media cinco pessoas na cantina.

Notamos que nas circulagoes, no patio e na praga de alimentagao h6 uma 

sobreposigao de usos: pessoas se alimentam, se encontram, conversam, esperam por 

reunioes, por aulas, por transporte. Em alguns horarios ha mais pessoas do que o espago 

permite acomodar, principalmente em horcirios de infeio dos turnos de aulas e no horario de 

almogo. Essa confluencia de usos e de pessoas tornou-se um dos maiores problemas da area 

de convivencia, nao somente pelo desconforto e insuficiencia do mobilterio existente, mas 

tamb6m pela m£ adequagao da edificagao ao clima da regiao, entre outros motivos.
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Figura 45 - Plants do patio central com localizagao dos ambientes de convivencia e alimentagao.
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Figura 46 - (a) vista externa do p&tio central, (b) vista interna do espago de mesas, localizando jardim ao 
fundo, (c) Estudantes utilizando o espago da Cantina para fazer refeigoes e conversar, (d) P4tio Central, 

local de reunioes e convivencia, (e) Estudantes na fila da reprografia e (f) vista interna do banheiro
feminino.

Figura 47 -Tabela de 6rea util do Espago de Convivdncia - Pdtio e Cantina

AREA UTIL (M')COMPARTIMENTO 
ESPAQO DE CONVIVENCIA

PAVT.® QUANT.

PATIO CENTRAL E 
CIRCULAQOES

REPROGRAFIA
Area de mesas

1 1 457,48

1 1 13,64
128,161 1

CANTINA- ATENDIMENTO 1 1 12,89

CANTINA-COZINHA 
CANTINA - SERVIQO 
WC FEMININO 
WC MASCULINO

1 1 15,18
1 1 8,80
1 1 17,00

17,001 1

WC ACESSIVEL 1 
WC ACESSIVEL 2 
DEPOSITO
Area Otil total (m2)

i 1 5,37
1 1 5,37
1 1 2,00

682,89

41



MORAES (et al, 2011) avaliou a satisfagao dos usuarios do Campus Arapiraca, quanto 

a qualidade do espago de Convivencia. Os aspectos avaliados numa escala de cinco pontos 

(variando de 1 a 5, sendo 1 a pior avaliagao e 5 a melhor avaliagao) sao apresentados na 

Figura 48, abaixo. Nota-se que o espago fisico, a qualidade do mobiliario, a localizagao da 

cantina e o espago fisico dos banheiros apresentam tendencia positiva de avaliagao. Os 

demais itens podem ser considerados negativos. Destaca-se como aspectos negatives a falta 

de acessibilidade a pessoas com deficiencia, a falta de protegao contra as dguas das chuvas e 

o paisagismo do local que nao oferece sombreamento nas areas descobertas.

Paisagismo existente ■■i 
Tamanho do patio paaisi 

Localizagao da cantina pajhauiflaH 
Acessibilidade de pessoas com deficiencia

Serisagao termica no inverno I

X i\
I|

Ti t

91; ii r
1

f : T i jl } j

Sensagao termica no ver&o 
Protegao contra chuva 

Disposigao do mobiliario do patio 
Qualidade do mobilidrio

I

T i
FImmiiMma i

i ■j'

stiaiffitiB
I

i \x
x Tx

Quantidade de mobilidrio 
Tamanho dos banheiros coletivos 

Acessibilidade dos banheiros coletivos BBEnSM 
Funcionamenio das pegas sanitarias

Ii. mT ix x
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\
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■ 1 - PltSSIMO E92-RUIM G3-RAZOAVEL □4-BOM B5-6TIMO

Figura 48 - Frequencias relatives acumuladas obtidas a partir das respostas dos 70 questionarios sobre 

os itens avaliados na area de convivencia (escala de cinco pontos).

Os aspectos avaliados numa escala de tres pontos, sendo 1 a pior avaliagao e 3 a 

melhor avaliagao, sao apresentados na Figura 49, abaixo. Nota-se que a maioria dos itens 

apresenta tendencia negativa ou regular, com destaque para o espago da sala de reprografia, 

a estetica do local, o acesso ao patio, a cantina e a quantidade de banheiros.
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Figura 49 - Frequencias relatives acumuladas obtidas a partir das respostas dos 70 question&rios sobre 

os itens avaliados na £rea de convivencia (escala de tres pontos).

fi/oco Administrative, de Laboratdrios de Ensino e Auditorio

Este bloco, com &rea de 958,52 m2, foi reformado, quando da inauguragao do Campus 

em 2006. Seu uso de divide em tres grandes zonas - o Setor administrative e de 

Coordenagoes de Cursos, o Setor de Laboratdrios de Ensino e o Auditdrio.
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Figura 50 - Planta com usos do Bloco Administrative, de Laboratdrios e Auditdrio.

43



(a) (b)
Figura 51 - (a) Vista do Bloco Administrative e de Coordenagoes, (b) Vista do Bioco de

laboratdrios e auditbrio.

Figure 52 - Tabela de £rea util do Bloco Administrativo, Laboratbrios e Auditbrio
PAVT.s QUANT. AREA UTILCOMPARTIMENTO SETOR

(M2)
BLOCO ADMINISTRATIVO, COORDENAQOES, LABORATORIOS E AUDITORIO

CIRCULAgAO 
REPROG RAFIA 
SECRETARIA DE CURSOS 
SEGURANQA
COORDENAgAO DE REGISTRO E 
CONTROLE ACAD^MICO

SETOR
ADMINISTRATIVO

1 1 3,20
1 1 4,50

EDE 1 1 18,89
15,35
24,20

COORDENAgOES
1 1
1 1

DIREgAO ACADEMICA 
DEPARTAMENTO DE SERVigOS 
GERAIS E PATRIMONIO

1 1 17,97
18,091 1

SECRETARIA EXECUTIVA
ADMINISTRAgAO
COPA
COORDENAgOES DE QUfMICA E 
EDUCAgAO FfSICA
COORDENAgOES DE FlSICA E
matemAtica 
COORDENAgOES DE 
ZOOTECNIA E CIENCIA DA 
COMPUTAgAO
COORDENAgOES DO TRONCO 
INICIAL E DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
COORDENAgOES DE 
AGRONOMIA E BIOLOGIA 
WC PRIVATIVO 1 
WC PRIVATIVO 2 
WC FEMININO 
WC MASCULINO

1 1 24
1 1 17,96

25,921 1
1 1 8,95

1 1 8,95

1 1 9,35

1 1 9,35

1 1 9,35

1 1 2,92
1 1 2,92
1 1 2,92
1 1 2,92
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CIRCUU\QAO GERAL LABORATORIOS 
DE CURSOS

1 1 112,85

LABORAT6RIO DE QUIMICA
LABORATORIO DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS 
LABORATORIO DE 
ENFERMAGEM
LABORATORIO DE ZOOTECNIA E 
AGRONOMIA

1 1 55,43
55,431 1

1 1 55,43

1 1 55,43

AUDITORIOGRURO PET ENFERMAGEM 
WC FEMININO 
WC ACESSIVEL FEM 
WC ACESSIVEL MASC 
WC MASCULINO 
ANTESALA AUDITORIO 
JARDIM INVERNO 
AUDITORIO

1 1 4,5
1 1 12,2

3,05
3,05

1 1 12,2
1 1 19,3
1 1 16,12
1 1 167

AREA UTIL TOTAL (M2) 799,70

0 Setor Administrativo possui dois acessos: o principal decorrente da ligagao com o 

Patio; e outro acesso de servigo junto a copa. A circulagao interna se d£ por um estreito 

corredor que leva a todos os ambientes de trabalho.

A estrutura fisica do setor administrativo e composta pelos ambientes: CRCA - 

Coordenagao de Registro e Control© Academico, Diregao academica, Secretaria executiva, 

administragao geral, copa, 6 salas de coordenagao de cursos, DSG - Diregao de Servigos 

Gerais, Secretaria dos cursos e 4 banheiros. Possui uma area util de, aproximadamente 259,53 

m2 e abriga funcionarios em expedient© diurno com inicio as 07h30min e termino as 

17h30min, e noturno, com termino as 22h.

Os maiores problemas encontrados no Setor Administrativo foram de falta de espago 

para o desempenho das atividades com conforto. Conform© a planta mobiliada da figura 53, 

percebe-se que todas as salas encontram-se superlotadas, pois diversos setores tern que 

dividir o mesmo espago fisico, ate mesmo as coordenagoes de curso, e tambem abarrotadas 

de moveis, caixas, documentos e equipamentos - computadores e impressoras. As salas de 

Coordenagoes de Cursos tern 8,90 m2 cada, e abriga duas coordenagoes em funcionamento 

simultaneo. As coordenagoes dos cursos noturnos - Letras, Pedagogia e Administragao 

Publica nao dispoem de sala. As atividades de coordenagao sao desempenhadas nas salas 

dos professores dos respectivos cursos, ou em salas de coordenagao temporariamente 

cedidas. Nao ha lugar para armazenar os documentos desses cursos, nem seus 

equipamentos de ensino.
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Figura 53 - Planta do setor administrative com locagao de mobilterio.
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(a) (b)
Figura 54 - (a) Sala de coordenagao dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e do Tronco Inicial 

destacando a falta de espago de circuiagao e o excesso de mobilidrio, e (b) Excesso de cabos de 
energia ligados numa mesma tomada, sobrecarregando os circuitos.
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(a) (b)
Figura 55 - (a) Instalagoes eletricas insuficientes e inadequadas e (b) Espago insuficiente para a 

quantidade de documentos, materiais e mobiliario dispostos. Falta de protegao contra a radiagao
solar excessiva no periodo da tarde.

0 principal problema detectado na area administrativa esta relacionado a deficiencia de 

espagos para o desenvolvimento pleno das atividades dos setores. Os ambientes estao 

subdimensionados para as atividades em execugao, para o numero de usuarios, servidores e 

pessoas em atendimento. Nao ha espago para armazenamento de documentos, material de 

trabalho e material de consumo. Em muitos setores, mais de um servidor ocupa a mesma 

mesa de trabalho, sendo necessario um revezamento no uso da mesa, do computador, e de 

outros equipamentos de impressao, copiadora e telefone fixo.

As possibilidades de intervengao no espago sao mmimas, uma vez que qualquer 

reconfiguragao deste nao atenderia as demandas atuais, pois ha necessidade de aumento das 

areas, e nao o de reorganizagao de layout. Em conjunto tambem e necessario ampliar a rede 

eletrica e de logica para atender a todos os equipamentos previstos para o desempenho das 

atividades de trabalho.

Os Laboratorios de Ensino deste bloco sao quatro ambientes de 55 m2, de origem da 

inauguragao do Campus. Sao utilizados com espagos de ensino de praticas 

profissionalizantes dos Cursos de Quimica, Ciencias Biologicas, Enfermagem e Zootecnia e 

Agronomia.

De modo geral, considera-se laboratorio de ensino aqueles espagos usados para 

atividades praticas em sala de aula. Na Sede Arapiraca, os Laboratorios de Ensino atendem 

aos cursos: Agronomia, Licenciatura em Ciencias Biologicas, Bacharelado em Enfermagem, 

Licenciatura, Quimica Licenciatura. O funcionamento destes laboratorios e 

supervisionado por tecnicos de laboratorios que acompanham a atividade dos docentes e 

discentes, e cuidam da manutengao dos espagos em questao. Sao laboratorios de ensino da 

Sede:

Fisica
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• 0 Laboratorio Multidisciplinar ‘'A" (Laboratbrio de Quimica), o Laboratorio 

Multidisciplinar “B" (Laboratbrio de Ciencias Biolbgicas), o Laboratorio 

Multidisciplinar "C" (Laboratorio de Enfermagem), o Laboratorio Multidisciplinar 

"D" (Laboratorio de Agronomia e Zootecnia). Esses laboratbrios ficam 

localizados, no bloco do auditbrio;

• Laboratorio Multidisciplinar de Flsica fica localizado no bloco B;

• Laboratorio Biologia Molecular (casa velha);

• Laboratbrio de morfologia e morfometria e prbticas pedagbgicas, Laboratbrio de 

Anatomia (bloco em L);

• Laboratbrio de Quimica dos Solos e Laboratbrio Entomologia (laboratbrio de 

ciencias agrbrias).

Os maiores problemas relatados pelos tecnicos de laboratbrios, de acordo com as 

necessidades do dia-a-dia destes espagos estao relacionados a:

• Falta de equipamentos e de reagentes;

• Falta de urn piano de gerenciamento de residues;

• Falta de infraestrutura de seguranga - saidas de emergencias;

• Falta de sala de estilizagao;

• Espagos apertados;

• Abastecimento de energia insuficiente para o uso de seus equipamentos;

• Falta de kits de primeiros socorros.

J_ 1 !-*l 1 1 J ■:
T •* ** r-- ■

(b)(a)
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(C) (d)
Figura 56 - Laboratorios de ensino - (a) Laboratorio de Quimica, (b) Laboratorio de Biologia, (c) 

Laboratorio de Enfermagem e (d) Laboratorio de Zootecnia

O Auditorio e a maior sala de eventos e projegao do Campus Arapiraca como urn 

todo. Nao ha auditorio nas outras unidades, apenas em Penedo, no CEU, tem-se um mini 

auditorio que e utilizado para eventos.

ft

(a) (b)
Figura 57 - (a) vista externa no bloco do auditorio, e (b) vista interna da plateia e palco do

auditorio.

A capacidade do Auditorio de Arapiraca e de 120 lugares, numa area de 167 m2, que 

inclui plateia, circulagao, palco e depositos. Mesmo sendo uma edificagao recente, percebe- 

se que nao houve nenhum tipo de tratamento acustico para a adequagao do espago a eventos 

e projegoes, com conforto. Os assentos sao poltronas acolchoadas, com prancheta retratil, 

mas nao ha assentos confortaveis e mesa adequada ao palco. Nao ha acessibilidade ao 

palco, somente duas escadas em alvenaria, impedindo pessoas em cadeira de rodas a 

acessarem este ambiente. As instalagoes audiovisuals sao tambem improvisadas - uma tela 

de projegao, um computador de mesa, um projetor, uma caixa de som e dois microfones, que 

ao serem utilizados ficam sobre mesas junto ao palco, pois nao ha sala de projegao e de som.
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As superficies de piso, parede e teto nao receberam nenhum tratamento acustico para 

uma melhor audibilidade. Em periodo de chuva e praticamente impossivel ouvir o palestrante, 

ou o facilitador, mesmo utilizando microfone, pois o material do telhado - telhas metalicas sem 

tratamento sobre forro de PVC, causam urn intense ruido de fundo.

Bloco A - Salas De Aula (A1)

O Bloco A era inicialmente composto por 11 salas de aula com 69,38 m2, comportando 

60 alunos em cada uma. Posteriormente 3 dessas salas foram divididas ao meio, resultando 

em salas menores, com 34,54 m2, e capacidade para 30 alunos. Urn dos modulos de sala de 

aula foi destinado a abrigar dois banheiros, com 20,00 m2 cada, e uma abertura para 

possibilitar o acesso ao Patio coberto.
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Figura 58 - Planta do Bloco A - salas de aula (A1).

escalagrafica

(b)(a)
Figura 59 - Bloco A salas de aula: (a) Vista externa da fachada sul, e (b) vista interna da circulagao
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Figura 60 - Tabela de drea util do Bloco A - Salas de Aula
COMPARTIMENTO PAVT.0 QUANT. AREA UTIL

UNIDADE
AREA UTIL TOTAL (M‘)

BLOCO A - SALAS DE AULA (A1)
CIRCULAgAO
SALA DE MULTIMIDIA 
SALA DE AULA TIRO 1 
SALA DE AULA TIRO 2 
WC FEMININO 
WC MASCULINO 
Area Otil total (M2)

1 i 169,43
68,87
68,87
34,90
19,00
19,00

169,43
68,87

482,09
209,40

19,00
19,00

967,79

1 1
1 7
1 6
1 1
1 1

Na avaliagao desenvolvida por Moraes (et al, 2011), os principals problemas 

identificados no Bloco A sao apresentados no quadro abaixo. Vale salientar que a situagao do 

Bloco B tambem e bastante similar ao Bloco A citado nesse item.

Figura 61 • Identificagao dos principals problemas t6cnicos e construtivos
PROBLEMAS ENCONTRADOSITEM AVALIADO " -'if'i'Sf JSf®!'” :f8*, l

Instalagoes
Eletricas

Fiagao aparente;
Subdimensionamento da rede;
Falta de manutengao;
Ma execugao do revestimento;Pisos
Inicio de desgaste nos rodapes;

Vedos Trincas;
Infiltragoes e Umidade;

Forro (PVC) Ondulagoes;
Falta de manutengao;
Infiltragao por agua da chuva;
Ausencia de isolamento termico e acustico;

Seguranga contra 
incendio

1 extintor para atender as 11 salas;
Inexistencia de hidrantes;
Falta de manutengao do telhado com um todo - telhas e elementos de fixagao; 
alem de estruturas apresentando corrosao por oxidagao;
Corrosao em esquadrias (janelas);

Cobertura Janelas com vidro quebrado;
Esquadrias Trancas e maganetas danificadas, impossibilitando a abertura;_____________

Ausencia do sistema de travamento para melhoria da ventilagao natural;______
Portas fora do esquadro, impossibilitando a abertura plena ou o fechamento 
com facilidade; 
Nao ha visor nas portas, dificultando a identificagao do professor em sala de 
aula a partir do corredor.
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Figura 62 - (a) lnstala$6es eletricas insuficientes para o uso dos estudantes, unico ponto de energia 
encontra-se abaixo do quadro branco (lousa), e (b) Esquadrias com travas e maganetas danificadas,

dificultando seu uso.

Para obter os dados referentes ao nivel de satisfagao dos usuarios, Moraes (et al, 2011) 

aplicou 64 questionarios aos alunos das tres salas de aula, duas turmas no turno matutino e 

uma turma no turno vespertine. A avaliagao da satisfagao desses usuarios em relagao ao 

Campus Arapiraca quanto ao bloco A de salas de aula foi verificada a partir de uma escala de 

cinco pontos: pessimo, ruim, razoavel, bom e otimo. As respostas obtidas para a avaliagao 

geral do Campus a maioria dos itens apresenta uma avaliagao Regular, apenas o item 

Aparencia apresenta tendencia positiva, os demais apresentam tendencia negativa (Figura 63).

Tamanho das circulagdes ill
Seguranga contra roubo : 'ft#: ! jggt

Seguranga pessoal I?
Sinalizagao III
Aparencia

Acessibilidade a pessoas 
com deficiencia if :-s

.i
0% 20% 40% 60% 100%80%

■ Pessimo H Ruim □ Regular 0 Bom o6timo

Figura 63 - Frequencia das respostas obtidas nos 64 questionarios aplicados sobre a avaliagao geral do 
Campus, com relagao a aparencia, conforto, sinalizagao, circulagao e mobilidade.

Com relagao ao bloco de salas de aula, os alunos consideram fatores positives as 

condigoes de iluminagao e os corredores para circulagao, enquanto e considerada negativa a 

seguranga contra incendio (Figura 64). Os principals pontos negatives apontados pelos 

respondentes naquela avaliagao foram:
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• Grande quantidade de rui'dos externos que perturbam o andamento das aulas;
• Ventiladores sao insuficientes e estao mal localizados;
• Grande quantidade de cadeiras na sala de aula impossibilitando uma boa 

circulagao;
• Incidencia direta de luz natural nas areas proximas as janelas o que torna a 

permanencia nesse local impossivel para execugao de tarefas de leitura.

Seeuranca contra incendio

1:1Condi?6es de iluminac5o natural iK

Ills 1
Tamanho das circulates

0% 20% 40% 60% 80% 100% |
■ P6ssimo m Ruim □ Regular m Bom Q 6tlmo

Figura 64 - Frequencia obtida a partir dos 64 questionarios aplicados sobre a avaliagao
geral do Bloco A.

A Figura 65 mostra a maioria das respostas consideradas positivas pelos 

respondentes, principalmente quanto as condigoes de conforto na sala de aula - mobiliario e 

dimensionamento de cadeiras e do espago construido. Estas respostas sao reforgadas, ao 

ressaltar-se que por ser um Campus novo, ainda em implantagao, o mobiliario e recente, e por 

isso encontra-se em boas condigoes.
iLocaliza^So dos pontos de 

ehergia e internet 
Oisposi^So das carteiras

iffll!" ;
IlliBli

Conforto das carteiras D iliimii!;!
Tamanho da sala de aula

1.Qualidade geral da sala de 
aula Ull iO
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■ P6ssimo B Ruim a Regular IEJ Bom C3 6timo

Figura 65 - Frequencia obtida a partir da aplicagao de 64 questionarios sobre a avaliagao da sala de 
aula, considerando as respostas positivas, entre bom e otimo para as questoes de conforto do

mobiliario e da sala de aula.

Na Figura 66, pode-se destacar a tendencia de respostas negativas quanto as 

condigoes de conforto termico, luminoso e de ventilagao natural. Foi constatado na avaliagao 

do especialista, e comprovado com as respostas dos questionarios que ha desconforto por 

calor excessive tanto no inverno quanto no verao, ressaltando-se que a variagao termica entre
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as estates climaticas de inverno e verao e de baixa intensidade. 0 inverno em Arapiraca 

caracteriza-se por aumento da umidade do ar e consequente maior ocorrencia de chuvas 

com ventos de maior velocidade. Outra condigao de desconforto citada foi o ofuscamento 

causado nos alunos devido ao material do quadro branco (lousa), que e refletivo, portanto 

incorreto.

■

i !1 i

Localizagao do quadro branco (lousa)

*
iBgiafirnlluminagao artificial

ilialllfe 'incidencia de ventilagao natural
T

lllSSilf1^Conforto termico no inverno

1Conforto termico no verao
i.....

ox 20W W)% KWi<0% 300K

EjOtimo■ Pessimo B Ruim □ Regular El Bom

Figure 66 - Frequencia obtida a partir da aplicagao de 64 questionarios sobre a avaliagao da sala de 

aula, considerando as respostas negatives, entre pessimo e ruim para os itens de conforto t6rmico,
ventilagao e iluminagao.

A Figure 67 demonstra mais urn desconforto causado por problemas de projeto, que e 

a interferencia das conversas no corredor no conforto acustico das salas de aula, pois existem 

janelas altas entre as salas e o corredor, e o posicionamento das portas das salas, frente a 

frente, tambem causam interferencia acustica, ruido excessive e perda de concentragao dos 

estudantes. Este problema tambem foi detectado na avaliagao do especialista.

;Localiza?5o dos ventiladores ! 11
!LocalizapSo das portas lilililiB . :1i

IQuaiidade do piso imiBiiiiPi
ij iLimpeza de sua sala de aula ! I!

Interferencia por rufdo externo 1
xiInterferencia por ruido interno

....!.!.
0% 20% 60% 60% iomi0%

■ Pessimo HRuim □ Regular Eli Bom Q dtimo

Figure 67 - Frequencia obtida a partir da aplicagao de 64 questionarios sobre a avaliagao da sala de 

aula, considerando o conforto dos usuarios em relagao a interferencia acustica.
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B/oco A - Setor de Biblioteca e Laboratories (A2)

O setor anterior do Bloco A foi reformado para abrigar inicialmente a Biblioteca, o 

Nucleo de Tecnologia da Informagao (Nil), a Diregao Geral, tres laboratbrios de informbtica 

oito salas de professores e cinco banheiros, sendo tres banheiros coletivos, com acesso pela 

circulagao externa, e dois com acesso pelo setor administrative da biblioteca.

A Biblioteca apresenta uma brea util de 415,34 m2 sendo 50,30 m2 ocupados pelo setor 

de acervo tecnico, 158,23 m2 ocupados pelo acervo e postos de estudo individual e 164,43 m2 

ocupados pelas mesas de estudo em grupo e pelo setor de atendimento. Os laboratories de 

informatica possuem 20 computadores para uso dos alunos em aulas e tambem extraclasse, 

numa brea de 58,27 m2 cada. Para isso, o funcionamento deles b em horbrio integral, com 

acesso a internet.
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Figura 68 - Planta de uso e ocupagao do Bloco de Biblioteca, Laboratbrios e Salas de Professores.
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Figura 69 - (a) Vista externa do bloco da Biblioteca, (b) Vista frontal do Bloco A2 - biblioteca e 

laboratbrios, (c) vista do bloco da biblioteca a partir do acesso principal do campus, e (d) vista do
mesmo bloco a partir do pbtio central.

Figura 70 - Tabela de brea util do Bloco A - Setor de Biblioteca, Laboratbrios e Salas de 
professores.__________________________________________________________

COMPARTIMENTO PAVT.0 QUANT. AREA UTIL AREA UTIL TOTAL
UNIDADE

SETOR
(M2)

BLOCO A - BIBLIOTECA, LABORATdRIOS E SALAS DE PROFESSORES
BIBLIOTECA-ACERVO,
ESTUDO E 
ATENDIMENTO 
JARDIM DE INVERNO
BIBLIOTECA - SETOR 
ADMINISTRATIVO E DE 
TRATAMENTO

1 1 322,35 322,35BIBLIOTECA

1 1 31,90
50,29

31,90
50,291 1

WC PRIVATIVO 1 2 5,40 10,80
OIREQAO GERAL
CIRCULAQAO GERAL 
WC FEMININO 
WC MASCULINO 
WC ACESSIVEL
NUCLEO DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 
LABORATORIO DE
informAtica

1 1 20,88
107,38

11,96
11,96

20,88
107,38

11,96
11,96

SETOR DE 
LABORAT6RIOS 1 1

1 1
1 1
1 1 5,2 5,2
1 1 58,27 58,27

1 3 58,27 174,81

SALA DE PROFESSOR 1 1 2SALAS DE
SALA DE PROFESSOR 2 PROFESSORES

26,36 52,72
1 4 11,8 47,2

CIRCULAgAO 1 1 13,08 13,08
AREA UTIL TOTAL (M‘) 918,80
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Figura 71 - Plants mobiliada da Biblioteca, demonstrando a situagao de falta de espago para o 
desempenho adequado das atividades nesse ambients.

. i.

. *

(a) (b)
Figura 72 - (a) Na Biblioteca, o setor de mesas destaca-se peia proximidade excessiva entre as 

mesmas, e (b) Quadro de avisos de reserves junto & fita de isolamento, preso numa coluna, podendo
causar obstrugao da passagem e acidentes.
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Na biblioteca os maiores problemas estao relacionados a falta de espago fisico 

suficiente para abrigar as atividades de leitura, atendimento, estudo em grupo e trabalho dos 

tecnicos. €. uma enorme carencia de espago fisico para essas atividades acontecerem 

simultaneamente, e ainda falta espago para abrigar o acervo, que cresce a cada dia, assim 

como a demanda de usuarios. tamb^m o problema do funcionamento do sistema digital de 

acervo. A UFAL jci adquiriu o sistema Pergamus, um dos melhores do pais, mais ainda nao se 

encontra em funcionamento. O sistema de controls de empr^stimo 6 feito manualmente por 

meio de fichas impressas. isso dificulta a mobilidade dos livros, e a inscrigao de usuarios em 

mais de uma biblioteca da instituigao. O usuario tern que ter diferentes numeros de inscrigoes, 

um em cada biblioteca que deseja utilizar.

Figura 73 - Quadro do numero de exemplares e usuarios das Bibllotecas do Campus Araplraca
DOAQOESBIBLIOTECA Ne DE

EXEMPLARES
USUARIOS BOLS1STAS

Arapiraca (BCA) 14.820 1.750 2.471 19
Palmeira dos Indies 4.721 105 396 8
(BPPI)
Penedo (BPP) 3.869 331 366 8
Vigosa (BPV) 1.988 0 188 2

Ponte: Biblioteca Central de Arapiraca
LABORAT6RIO 4

NUCLEO DE TECNOLOGIA
DAINFORMAQAO

C3CAL* CfUriCA

Figura 74 - Planta mobiliada dos laboratdrios de inform6tica - Nil e Laboratorio 4.
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(a) (b)
Figura 75- Condigoes dos laboratories analisados destacando (a) o excesso de mobiliario e de 

equipamentos, e (b) problemas de ofuscamento causado pela radiagao solar direta na fachada e janela
ao fundo.

A Diregao Geral funciona numa sala improvisada, de 20,88 m2, separada com 

divisorias, sem aberturas suficientes para fornecer iluminagao e ventilagao adequadas. 
Inicialmente, a sala estava agregada ao setor administrativo da Biblioteca, e apos a reforma 

passou a abrigar esse novo uso. A improvisagao das instalagoes da Diregao Geral e mais urn 

indicative do problema de precarizagao da infraestrutura da Unidade, uma vez que o espago 

que abriga o principal gestor, nao tivera suas instalagoes planejadas e em condigoes 

adequadas de uso. Dos seis modulos-padrao de 58,57 m2, tres abrigam laboratorios, um foi 

destinado ao Nil, e dois foram reconfigurados para abrigar salas de professores. Os quatro 

primeiros tem acesso pela circulagao externa e os dois ultimos, pela circulagao interna 

principal que interliga os blocos ao Patio coberto.
As oito salas para professores resultaram da divisao de quatro modulos-padroes, de 

26,36 m2, com uma circulagao interna. Com a contratagao constante de novos docentes, 
houve a necessidade de converter quatro salas de 11,80 m2 em duas com area maior, igual a 

inicial, de 26,36 m2, a fim de abrigar mais mesas de trabalho. A distribuigao do mobiliario 

nessas salas e feita de acordo com a necessidade dos grupos, visando uma melhor 
acomodagao dos docentes num espago tao reduzido. Essas salas de professores sao as 

menores de todo o Campus, e como a infraestrutura nao se encontra dimensionada para 

atender a essa demanda e comum ter-se mais de 8 docentes ocupando a mesma sala, o que 

dificulta a concentragao, o trabalho individual, orientagoes de alunos, e ate mesmo a 

realizagao de atividades em grupo.
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B/oco B

Em 2007, a Unidade passou por uma ampliagao com a construgao do Bloco B e em 

2009 a construgao do Bloco em L para abrigar laboratorios de enslno dos cursos de 

graduagao. O maior laboratdrio deste bloco 6 o de Enfermagem. 0 Bloco B foi projetado 

inicialmente com 14 compartimentos, 13 com dreas de 57,27 m2, comportando 50 alunos em 

cada urn; e urn compartimento de 82,97 m2 para abrigar a sala de pranchetas, do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. O Bloco B tamb6m apresenta um conjunto de dez salas de 

professores e uma bateria de banheiros feminino e masculino, que sao reservados ao uso dos 

professores. Posteriormente, algumas salas foram subdivididas, ou tiveram seu uso 

modificado, para contornar a carencia de espagos para salas de aula e de laboratdrios.
Tern sido uma tendencia, nos ultimos dois anos, que esse bloco esteja se 

transformando em bloco de laboratdrios, ja que a necessidade de implantagao de laboratdrios 

de enslno e urgente, e aumenta, na medida em que, as turmas avangam nos cursos, 
aprofundando-se os conteudos e a necessidade de aulas pr^ticas. No Bloco B tem-se dois 

laboratdrios do Curso de Educagao Fisica, duas salas de pranchetas do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo e um laboratorio do Curso de Fisica.
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Figura 76 - Planta com usos do Bloco B - Salas de aula, laboratdrios e salas de professores.
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(C) (d)
Figura 77 - Fotos bloco B: (a) Vista superior, a partir do Bloco C, (b) Vista em perspectiva 

externa posterior - fachada norte, (c) Vista do Laboratbrio de Ensino de Fisica, (d) Vista da circulagao.

Figura 78 • Tabeta de £rea util do Bloco B
COMPARTIMENTO QUANT. AREA UTIL

UN1DADE
PAVT.° Area util total

(MJ)
BLOCO A - SALAS DE AULA (A1)
CIRCULAQAO
laboratOrio de fisica

SALADEAULA TIPO 1
SALA DE AULA TIPO 2
WC FEMININO
WC MASCULINO
SALA DE PROFESSOR 1
SALA DE PROFESSOR 2
LABORATORIO DE EDUCAQAO FISICA 1
SALA DE PRANCHETAS 1
SALA DE PRANCHETAS 2
LABORATORIO DE EDUCAQAO FISICA 2
ALMOXARIFADO
Area Otil total (m*)

1 158,53
56,46
26,28
56,46
13,30
13,30

1 158,53
56,46
26,28

395,22
13,30
13,30

1 1
1 1
1 7
1 1
1 1
1 6 13,7 82,2

21 30,15
56,46

60,3
1 56,46

112,92
82.97
42.97 
12,75

1.113,66

1
56,46
82.97

42.97 
12,75

21
11
11

1 1

Bloco em L- Laboratorios Diversos

O Bloco em L foi entregue a comunidade academica em 2008, com o intuito de abrigar 

laboratorios de ensino e grupos de pesquisa dos cursos de graduagao existentes. Sua £rea 6 

de 528,12 m2, e abriga o Laboratbrio de Anatomia, de Ensino de Matembtica, e outros cinco 

laboratorios de pesquisa: Grupo de pesquisa Pontos Verdes, dois laboratorios de btica e dois 

de biologia.
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(c) (d)
Figura 79 - Bloco L - laboratbrios diversos: (a) Fachada frontal, localizando o acesso principal, 

(b) fachada posterior, localizando o acesso ao laboratbrio de anatomia, (c) Vista interna do 
laboratbrio de anatomia, e (d) Laboratbrio de Biospeckie.

Casa Velha - Laboratories de Ciencias Exatas

O prbdio Casa Velha b uma edificagao com 288 m2, jb existente no Campus, desde a 

epoca da antiga escola agricola. Encontrava-se abandonada, por isso, surgiu seu nome. Em 

2008, foi reformada com recursos de editais de agendas de fomento a pesquisa, para abrigar 

laboratories de pesquisa. Os laboratories existentes na Casa Velha sao ligados a projetos de 

pesquisa dos cursos de Ciencia da Computagao, Biologia, Quimica e Fisica. Alguns desses 

projetos sao financiados pelos programas CNPq - Pibic, UFAL - Pibic-Agao e FAPEAL.
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(a) (b)

(c)
Figura 80 - Laborat6rio Casa Velha: (a) fachada externa, (b) Laboratbrio de Computagao Cienttfica e 

Visualizagao e (c) Laboratbrio de Ffsica Tebrtca e Computacional.

Laboratories de Ciencias Agririas - Manejo de Ambientes Agricoias

Os laboratbrios de Agronomia foram criados em 2008, com recursos do Finep, para 

desenvolver pesquisas em Manejo de Ambientes Agricoias, que compreende estudos 

relacionados a produgao de plantas e o manejo sustentavel do ambiente agricola, por meio da 

interagao das plantas com: o manejo de recursos hidricos; a recuperagao de breas 

degradadas e salinas; a fisiologia vegetal e a tecnologia de sementes e mudas de plantas 

nativas e cultivadas; o manejo de culturas agricoias; o melhoramento genetico vegetal e a 

biotecnologia; a conservagao da flora e fauna e os estudos fitossanitarios.

Esses laboratbrios sao utilizados por alunos de graduagao que atuam em projetos de 

pesquisa, e tambem pelo Curso de Mestrado em Agronomia e Ambiente.

63



(a) (b)

A:

- ‘J
/]

K ■

V
A '

(c) (d)
Figura 81 -fotos dos laboratdrios de agronomia - Manejo de Ambientes Agricolas - (a) Fachada 

externa, (b) circulagao interna, (c) Fitopatologia e (d) Recursos Geneticos

Abaixo se encontra uma planta detalhada dos espagos e usos dos blocos de 

laboratbrios descritos acima.
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Figura 82 - Planta com usos dos laboratdrios - Casa Velha, Bloco em L e Laboratdrios de Agronomia.

Figura 83 • Tabela de 6rea util dos laboratdrios - Casa Velha, Laboratdrio L, Laboratdrlo de 
Agronomia e Experlmentos de Zootecnia._____________

PAVT.8 QUANT. AREA UTIL AREA UTIL TOTAL (M2) 
UNIDADE

COMPARTIMENTO

r LABORATORIO CASA VELHA
CIRCULAQAO 1 1 22,50 22,50

laboratCrio computa^ao
CIENTfFICA E VISUALIZAgAO 
LABORAT6RIO FISICATEORICA e 
COMPUTACIONAL 
UBORAT6RIO QUlMICA 
COMPUTACIONAL
laborat6rio biologia
MOLECULAR E EXPRESSAO 
GENICA

1 1 63,24 63,24

1 1 35,70 35,70

1 1 43,22 43,22

1 1 43,25 43,25

AREA UTIL TOTAL (M2) 207,91
BLOCO L - LABORATORIOS DE 
ENSINO E GRUPOS DE PESQUISA
CIRCULAgAO 
WC FEMININO

1 1 138,21 
21,70 
21,70

138,21
21,70
21,70

1 1
WC MASCUUNO 1 1

65



LABORATORIO anatomia

i_aborat6rio de ensino de 
matemAtica
G PESQUISA TRONCO INICIAL - 
PONTOS VERDES
LABORAT6RIO SlfVTESE ORGANICA 
MEDICINAL
LABORAT6RIO BIOSPECKLE

LABORAT6RIO HOLOGRAFIA

LABORAT6RIO prAticas 
PEDAG6GICAS EM CIENCIAS
biol6gicas e de saOde

1 1 55,00 55,00

1 1 55,00 55,00

1 1 27,00 27,00

1 1 27,00 27,00

1 1 27,00 27,00

1 1 27,00 27,00

1 1 27,00 27,00

AREA UTIL TOTAL (M2) 426,84
| LABORATORIOS DE CIENCIAS AGRARIAS

circulaqao 1 1 51,73
46,13

51,73
46,13LABORAT6RIO DE QUfMICA DOS 

SOLOS
1 1

LABORATORIO DE FfSICA DOS 
SOLOS
LABORATORIO DE ENTOMOLOG1A
LABORATORIO DE RECURSOS 
GENIiTICOS

1 1 56,10 56,10

1 1 64,37
53,05

64,37
53,051 1

LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA 1 1 25,50 25,50

LABORATORIO DE METEOROLOGIA 1 1 21,58 21,58

LABORATORIO DE FISIOLOGIA 
VEGETAL

1 1 21,58 21,58

COPA 1 1 15,18 15,18

AREA UTIL TOTAL (M2) 355,22
| EXPERIMENTS ZOOTECNIA

ESTUFA 1 
ESTUFA 2 
ESTUFA 3 
EXPERIMENT 4

1 1 92,61
63,21
22,23
23,94

92,61
63,21
22,23
23,94

1 1
1 1
1 1

AREA UTIL TOTAL (M2) 201,99
ALMORAXIFADO
ADMINISTRATIVO

1 2 42,75 85,5

B/OCO C

O Bloco C foi entregue a comunidade academica em 2009. E= a primeira edificagao com 

dois pavimentos - um terreo, que abriga em sua maioria salas de aula, e um superior que 

abriga laboratdrios e salas de professores. Esta edificagao possui 1.271,25 m2, e nela percebe- 
se uma qualidade de acabamento e de projeto nao visto nas edificagoes mais antigas do

66



Campus, portanto tornou-se uma referenda de padrao construtivo e de linguagem 

arquitetonica.
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Figura 84 - planta de uses do Bloco C - pavimento t6rreo e superior

1’

r*

(a) (b)
Figura 85 - Bloco C: (a) Fachada principal - acesso, e (b) vista da rampa de acesso ao

pavimento superior.
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Figura 86 - Tabela de area util do Blobb C
COMPARTIMENTO PAVT.0 QUANT. AREA UTIL

UNIDADE
AREA UTIL
TOTAL (M2)

BLOCO C
CIRCULAQAO TERREO
CIRCULAgAO SUPERIOR
ESCADA
RAMPA
REPROGRAFIA 
SALADE AULA TIPO 1 
SALADE AULA TIPO 2 
SALADE AULA TIPO 3 
WC FEMININO 
WC MASCULINO 
SALA DE PROFESSOR TIPO 1 
SALA DE PROFESSOR TIPO 2

1 1 134,65
117,70

14,50
92.30 
15,00 
64,75
48.30 
31,25 
15,00 
15,00

134,65
117,70

14,50
92,30
15,00

194,25
96,60
31,25
30,00
30,00

138,60
31,85

31,85

2 1
1 1
1 1
1 1
1 3
1 2
1 1

1 E 2 2
1 E 2 2

1 9 15,4
2 1 31,85

31,85laboratQrio de informAtica- 11
CID
laboratorio de informAtica- 
ciencia da computaqAo

laboratQrio de informAtica -
ARQUITETURA

1 64,75 64,752

1 31,85 31,852

LAMP - GRUPO PESQUISA
computa<?Ao
G PESQUISA ENFERMAGEM - 
PROSAUDE
COORDENAQAO DE EXTENSAO E
CULTURA
COPA
EMPRESA JR ADMINISTRAQAO

1 31,85 31,852

12 31,85 31,85

2 1 9,00 9,00

2 1 9,98 9,98
12 15,40 15,40

AREA UTIL TOTAL (M‘) 1.153,23

Obras em Andamento - Bloco D, Piscina e Ginasio

Existem tres obras em andamento no Campus: urn bloco de salas de aula e salas de 

protessores, similar ao Bloco C, chamado de Bloco D. Sua area e de 1.160 m2. Esta obra 

encontra-se em andamento desde 2008. Nesse periodo de quatro anos, duas construtoras ja 

assumiram a sua execu^ao, mediante licitagao, mas por problemas de ma administragao das 

empresas, a obra encontra-se em fase inicial - alvenaria no primeiro pavimento. Nao se sabe 

quando a mesma sera finalizada. Nesse periodo a demanda por espago fisico do campus 

cresceu significativamente, e as atividades que seriam desempenhadas nesta editicagao estao 

sendo desempenhadas de modo insatisfatorio em espagos ja superlotados. O projeto do 

bloco D e urn rebatimento do Bloco C. Quando a obra concluir os dois bloco serao
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interligados no terreo e no primeiro pavimento. A circulagao vertical sera feita pela escada e 

rampa do Bloco C.
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Figura 87 - Planta de usos previsto para o Bloco D.

*
*

(b)(a)
Figura 88 - Obra do bloco D: (a) fachada principal - leste, e (b) vista superior do canteiro de 

obras, a partir da laje de cobertura.

As obras dos equipamentos esportivos foram iniciadas em 2009, com a construgao do 

Ginasio Poliesportivo, para abrigar as atividades do Curso de Educagao Fisica, e tarn be m 

atividades esportivas da comunidade academlca. Sua £rea 6 de 2.567,95 m2, e a obra 

encontra-se em fase final - pintura, podendo ser entregue a comunidade ainda no ano de
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2012. Durante a execugao, alguns problemas projetuais foram detectados: nao havia sido 

previsto adaptagoes a pessoas com deficiencia, e alguns espagos estavam inacessiveis, 

como, por exemplo, a arqulbancada. Para acessar a arquibancada, seria necessario subir 

dois lances de escada. Nao havia elevador, nem 6rea reservada para cadeirantes. Tambem 

nao havia nenhum tipo de comunicagao visual ou tdtil. Por falta de recursos imediatos, nao 

ser£ possivel corrigir esses erros antes da entrega da obra, mas, j£ existe urn projeto de 

adaptagao para ser licitado e executado.
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Figura 89 - Plants de usos do GinAsio Poliesportivo.
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Figura 90 - Gin6sio Poliesportivo: (a) Perspectiva externa, vista da rua principal, (b) Vista interna 
da quadra, (c) Vista interna de um laboratorio, (d) Vista interna do banheiro com vestiario, (e) Vista da 

circulagao para salas de aula e laboratorios, embaixo da arquibancada, e (f) Vista da copa.

Em 2010 deu-se inicio as obras da Piscina. £ uma edificagao com 1.467,43 m2, que 

tambem se encontra em fase final de execugao - acabamento. Tambem foram encontrados 

problemas nessa edificagao. Nao em projeto, mas na execugao. A piscina esta com 

profundidade alem do recomendado para atividades de hidroginastica e atividades com 

criangas.
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Figura 92 - Obra abandonada da Piscina: (a) vista das obras a partir da coberta do Bloco D, (b) 
Fachada frontal da Piscina, (c) vista interna da piscina - circulagao e arquibancadas.

Figura 93 - Tabelas de 6rea util de equipamentos esportivos - gin&sio e piscina

PAVT.e QUANT. AREA UTIL
UNIDADE

COMPARTIMENTO AREA UTIL TOTAL (M2)

GINASIO POLIESPORTIVO
CIRCULAQAO
ESCADA
SECRETARiA
COPA
LABORAT6RIO LACAPS 
SALA DE PRATICAS CORPORAJS 
PISTA TUMBLING 
WC VESTIARIO FEMININO 
WC VESTIARIO MASCULINO

1 1 291,43 
16,90 
12,67

291,43 
33,60 
12,67

1 E 2 2
1 1
1 1 9,60 9,60

11 93,54
54,26

203,90
39,70
39,70

93,54
54,26

203,90
39,70
39,70

1 1
11
11

1 1

QUADRA POUESPORTIVA 11 1102,3 1102,3

SALA DE AULA 
ARQUIBANCADA

21 40,9 81,6
22 229,00 458,00

AREA UTIL TOTAL (M2) 2.420,90

PISCINA
CIRCULAQAO 
WC MASCULINO

1 1 621,58
13,75

621,58
13,751 1

WC FEMININO 
PISCINA ADULTO 
PISCINA INFANTIL 
CONSULTORIO 
SALA PROFESSOR

1 13,75
424,06
40,00
10,27
10,27

13,75
424,06

40,00
10,27
10,27

1
11

1 1
11
11

73



WC VESTIARIO FEMININO 
WC VEST1ARIO MASCULINO 
CASA DE BOMBAS 
DEP6S1TO 
ARQUIBANCADA

1 1 47,00
47,00
13,55
21,00

102,60

47,00
47,00
13,55
21,00

205,20

1 1
1 1
1 1
1 2

AREA UTIL TOTAL (M2) 1.467,43

No infcio do funcionamento da Unidade nao houve urn planejamento de setorlzagao 

definitive, mas uma ocupagao temporaria dos espagos, com planejamento de adaptagoes e 

reformas num curto espago de tempo. Os problemas decorrentes desta politica associados ao 

crescimento da comunidade academica causaram conflitos na ocupagao dos poucos espagos 

disponiveis.

A setorizagao confusa dos blocos e um problems que interfere em todos os aspectos, 

pois nao ha uma determinagao especifica de ocupagao de cada setor, ou curso nos blocos. 

As turmas de cada graduagao comegaram a ser organizadas juntas nos blocos, mas a 

distribuigao de laboratorios de maneira aleatoria dificulta a mobilidade dos estudantes e dos 

professores no decorrer no horario das aulas e outras atividades. A sinalizagao tambem 6 

precctria, dificultando o reconhecimento dos ambientes do campus e de suas instalagoes. Ha 

uma necessidade urgent© de redistribuigao de salas de professores para que fiquem mais 

proximas de salas de aulas e de laboratdrios. Nao ha espago para convivencia e integragao 

social, com uma proposta de incrementar agdes culturais, para integrar a comunidade 

academica com a comunidade citadina, o que reforga a segregagao socio espacial entre a 

universidade e a cidade de Arapiraca. f= urgente um planejamento e a ocupagao de novas 

eireas dentro do terreno, de forma a distribuir as edificagoes novas, para evitar uma 

consolidagao centralizada e a produgao de locals esvaziados ou de pouco movimento, seja 

nas futuras ruas ou nos espagos de convivencia, evitando “pontos cegos” no Campus. Um 

exemplo dessa estrategia seria tornar as eireas arborizadas em locals de convivencia; 

prevendo tamb£m espagos para os orgaos representatives dos estudantes (Diretbrio Central 

dos Estudantes, Centres Academicos, Diretbrios Academicos).

O calculo da brea construfda da unidade Arapiraca b apresentado no quadro a seguir:

Flgura 94 - Quadro de brea construtda da Sede Arapiraca, atb 2012.

Area
PAVIMENTOS CONSTRUfDA (M2)

N2BLOCO

01GUARITA
BLOCO ADMINISTRATIVO, COORDENA£0ES, LABORATORIOS E 
AUDIT6RIO
BLOCO A - BIBUOTECA, LABORATORIOS E SALAS DE 
PROFESSORES (A2)
BLOCO A - SALAS DE AU LA (Al)

138,32
958,8201

01 948,96

01 1037,27
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pAtio coberto e circulacAo geral
CANTINA
BLOCO B - SALAS DE AULA E SALAS DE PROFESSORES

01 543,29
171,67

1247,66
01
01

LABORAT6RIOS - CASA VELHA
BLOCO L - LABORAT6RIOS
LABORAT6RIOS - CI§NCIAS agrArias

BLOCO C - SALAS DE AULA, LABORAT6RIOS E SALAS DE
PROFESSORES
ginAsio POLIESPORTIVO 
PISCINA

01 288
01 528,12

426,24
1271,25

01
02

02 2567,95
1467,43
1160,00

01
OBRA - BLOCO D (EM EXECUCAO) 02

TOTAL DE Area CONSTRUfDA (M2) 12.515,23
TOTAL DA GLEBA OCUPADA (M2) 55.288,17

TOTAL DE AREA DO TERRENO (M*) 199.931,23

O total de area construfda (edificagoes) da Sede do campus Arapiraca e de 12.515,23 

m2, conforme descrito na figura 73, isso representa 6% do terreno do Campus, que e de 

199.931,23 m2. A ocupagao do Campus restringe-se a uma gleba de 55.288,17 m2, a direita do 

terreno, que representa 27% do todo. Esta ocupagao foi consolidada nessa parte do terreno, 

onde se concentra toda a infraestrutura de abastecimento de agua, energia, saneamento e 

acesso a internet, devido a falta de Investimentos para a expansao das edificagoes ao longo 

dos seis anos de funcionamento, e tambem pela dificuldade de aproximagao segura com a 

area onde se iocaliza o presidio Desembargador Luis de Oliveira Sousa.

O indice resultants da relagao entre a area construida total e a populagao total (corpo 

social) da Sede Arapiraca £ apresentado no quadro a seguir:

Figura 95 - Quadro do calculo da relagao entre a area construfda e o corpo social da Unidade 
Arapiraca em m2/individuo,________________________________________________________

POPULAQAO AREA CONST 
DA SEDE (M2)

SEGMENTO CORPO SOCIAL INDICE (M’/INDIV.)

Discentes 2.209 5,66
Docentes 138 90,69

Tecnicos-administrativos 37 12.515,23 338,24

Terceirizados 45 278,11
TOTAL 2.429 5,15

Elaboragao: Dados de Dez/ 2011 - Equips Tecnica do Plano Diretor, a partir do material fornecido pela 
SINFRA e pela Diregao Geral.

A area construida e a “area bruta”, ou seja, no seu calculo estao incluidas as £reas de 

projegao das paredes e projegao das coberturas. Somente e contabilizada como area 

construida a area efetivamente coberta. Como a area construida inclui tambem as projegoes
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das parades, ela apresenta urn incremente de 20% a 25% de area em relagao a area util. O 

quadro abaixo mostra a distribuigao de area util por uso, onde se pode verificar quanto de 

area e destinada a atividades essenciais de trabalho, ensino, convivencia, circulagao e 

servigos.

Figure 96 - Quadro de locallzaqao e quantificaqao das instalagoes por tipo de uso - Arapiraca
USO AREA UTILEDIFICIO QUANT
Sala de aula BLA1, BLB, BLC, GIN 26 1571,15
Sala de professores BLA2, BLB, BLC 25 423,14
Laboratorios ensino/
pesquisa

BL. ACLA, BLB, BLC, BLCV, BLL, 
BLAGR, GIN 36 1469,36

Lab. de Informatica BLA2, BLC 06 303,26
Setor Administrative BL ACLA, BLA2, BLC 11 274,90
Coordenagoes de Cursos BL ACLA 06 45,95
Restaurants EC 01 165,03
Biblioteca BLA2 01 372,64
Auditorio BL ACLA 01 167,00
Multirmdia BLA1 01 68,87
Area de Convivencia EC 01 457,48

BLA1, BLA2, EC, BL ACLA, BLB, 
BLC, BLL, GIN, PISBanheiros 27 432,34

Quadra poliesportiva GIN 01 1102,30
Piscina RISC 02 464,00

Elaboragao: Equips Tecnica do Plano Diretor, a partir do material fornecido pela SINFRA. Siglas: BL 
ACLA (Bloco Administrative e de Coordenagoes, Laboratorios e Auditorio), BLA1 (Bloco de Salas de 
Aula 1), EC (Espago de Convivencia), BLA2 (Bloco A - Biblioteca, Laboratorios e Salas de professores), 
BLB (Bloco de Salas de Aula, Laboratorios e Salas de professores), BLC (Bloco de Salas de Aula, 
Laboratorios e Salas de professores), BLL (Bloco de Laboratorios), BLCV (Bloco de Laboratorios - Casa 
Velha), BLAGR (Bloco de Laboratorios de Agronomia), GIN (Ginasio) e PIS (Piscina). Observagao: a 
area util do bloco D nao foi quantificada, porque os usos do bloco D ainda nao estao definidos, em 
virtude do atraso da obra.

A tabela abaixo analisa a area util existente, e compara com a area util necessaria de 

acordo com parametros dimensionais obtidos em publicagoes do MEC para projetos de 

espagos escolares, e em estimativas de investimentos apontados pela Progisnt/UFAL para os 

anos de 2013 a 2015. A tabela demonstra o deficit de area util em dois parametros: a variagao 

absoluta AU - NA (diferenga entre a 6rea existente e area necessaria - m2) e a variagao relative 

AU/NA em porcentual (%).

Observou-se a necessidade de acrescimo de area em todos os ambientes analisados, 

exceto na Sala da Diregao Geral. Isto sinaliza que a Unidade vem funcionando com espagos 

extremamente insuficientes. A ausencia, ou precariedade de servigos de alimentagao, de 

transpose publico, de residencia, e do auditorio adequados atestam o grau de precarizagao 

das condigoes defuncionamento da Unidade, conforme descrito em itens anteriores.
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Figura 97 - Tabela de analise de £reas da Unidade Arapiraca - comparatlvos entre £rea util 
exlstente e area necess£rla

LEVANTAOOS RECOMENOAOOS

VARIAfiO 
ABS0LU7A 
AU-AN (M*)

variacAo
RELATTVA 

AU/AN (K)

N* FATOR OE 
APROVEfTAMENTO 

(M’/USUARIOS)

AREA
necessAria

FATOR OE 
APROVEfTAMENTO 

(M'/USARIOS)

oiscriminacAoT1PO DE USO Area 
uni (m1)

usuArios

|m»}

Convlvdncia1 1142 207,4 0,18 0,30700 0,5 -492,6
ResidSncIa* 1000 0.00 0,00 2400,00 9,00 •2400,00 0,00

AssistEntla
EstudantJI

Nucteo de
Oes envoi vlmento 
Infa ntil

200
0,00 0,00 300,00 1,50 -300,00 0,00

Res (durante* 3000 0,00 0,00 1200,00 1,68 •1200,00 0.00
Salas deaula* 1571,153000 7,17 3675,29 1.15 •2104,14 0,43
Blblloteca' 2500 409,00 1,87 2000,00 2,00 •1591,00 0,20
Auditdrio 170,70 0,34 600,00 0,55500 •429,30 0,28
Salas de
professores 423,14138 3,07Usos Acad^micos 1083,30 7,85 •660,16 0,39
Laboratdrio de
informs tlcas 380 303,26 0,80 1117,20 2,94 •813,94 0,27
Laboratdrios de
ensino* 1469,363000 0,00 3343,00 2,58 •1637,00 0,57
Bloco de
Coordena;6es 3000 0,00 0,00 900,00 0,00 -900,00 0,00
Sala de DlrefSo 1 20,90 20,90 12,25 12,25 8,65 1.71
Espa;o para
entidades
representatives 3000 0,00 0,00 3,001000,00 -1000,00 0,00

Usos
Admlnlstrativos7

almoxcrifado e 
deposltos 3000 0,00 0,00 300,00 0,10 •300,00 0,00

400 0,000,00 400,00 1,00. •400,00 0.00garagem
Sala de
CoordenacSo de 
Curso

45,95
3,2814 171,50 12,25 •125,55 0,27

Setor
Administrative 274,9 •185,107,5037 460,00 12,25 0,60
Praga do acesso 
frontal 3000 0,00 0,00 4221,57 1,40 -4221,57 0,00

0,02Guarlta 3000 60,00 250,00 0,08 •210,00 0,24
Paisagismo 3000 2069,00 0,68 12069,00 4,00 -10000,00 0,17
Acessibllidade e 
passeios 3000 0,30 4400,00 1,46 -3500,00900,00 0,20
Rede de telefdnia 
e logica 3000 6000,00 2,00 11900,00 3,96 -5900,00 0,50

Infraestrutura
geral Galerla comerclal 3000 0,00 500,00 0,16 -500,000,00 o.x

Rede de 
drenagem 0,00 0,33 -1700.X3X0 0,00 10X.X
paVmenta9§o e 
estacionamenlo 3X0 10760,00 3,58 3,72 ■11032.X 0,4921792.X
Rede de esgoto e 
estagfio de 
tratamento 0,773000 0,00 0,00 •1700,00 0,002320,X
Posteamento e 

publics -1700.X3000 620,00 0.20 2320 (linear) 0,77 0,26
central de 
tratamento e 
separagfio de lixo

3000
0,000,00 1X.00 0,25 -100,00 0,X

total Area 
necessAria

deficit Area total 
A.U - AM

TOTAL 
Area util

•55093,7125304,76 78215,11
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Legenda ■ Informagoes complementares:
(1) Dimensionado para atender ate 50% do numero de estudantes;
(2) Dimensionado para utilizagao simultanea por 1/3 da quantidade total de alunos, prevendo-se 
atendimento sequencial a tres grupos, estimando-se que cada grupo leve 20 minutos para consumir a 
refeigao;
(3) Dimensionado para atender o turno de maior contingente;
(4) Dimensionamento para utilizagao de 1/2 do numero de alunos do turno de maior contingente;
(5) Dimensionado considerando 1/3 do numero de alunos do turno de maior contingente;
(6) Dimensionado de acordo com as demandas dos cursos, considerando-se cada laboratorio com area 
media de 50 m2;
(7) 37Tecnicos*administrativos + 16 Coordenadores de Curso + 2 Diretores de Unidade.

A necessidade de construgao de novas salas de aula representa um acrescimo de 56% 

da area util atual. A Biblioteca apresentou area insuficiente para o atendimento da demanda. O 

calculo estipulou o numero de usuarios em 50% do contingente de alunos do maior turno. 

Com base nisso a area da biblioteca deveria ser 80% maior para abrigar de forma adequada 

os leitores, os postos de trabalho e o acervo. A estrutura fisica da Biblioteca e o corpo tecnico 

nao atendem as demandas crescentes de estudantes que a cada semestre integram o espago 

universitario. Nao ha espagos reservados para as atividades de estudo de grupo e individual, 

acervo literario e de tecnicos bibliotecarios. A acustica da biblioteca e pessima por nao ter um 

tratamento adequado a amenizagao de ruidos de fundo. A climatizagao tambem nao e 

suficiente para atender ao volume do espago, mesmo assim, os estudantes procuram este 

espago para estudar individualmente e em grupo, ja que nao existe no Campus um ambiente 

de convivencia.

As areas destinadas a salas de professores nao alcangam o dimensionamento 

recomendado, representando uma area util de 39% do que deveria ser oferecido como espago 

adequado para a atividade docente de estudo, leitura e preparagao de material didatico.

O Setor Administrative apresentou deficit de infraestrutura por nao contar com 

quantidade, nem area util de salas para o desempenho das fungdes. As salas que abrigam as 

coordenagoes dos cursos nao atingiram as dimensoes minimas determinadas pelos 

parametros recomendados, e, alem disso, estao inadequadas por que uma mesma saia e 

dividida entre duas coordenagoes. E necessario de que cada coordenagao ocupe uma sala 

em separado, com area minima de 13 m2.

Dentre os usos presentes na Unidade, a biblioteca e o auditorio apresentaram os 

piores resultados da avaliagao, em termos percentuais, funcionando em espagos com 16% e 

20% do que deveria ser oferecido para a realizagao adequada das atividades. Ha uma 

carencia atual de mais de 21 laboratorios de ensino, o que representa cerca de 1.000 m2 de 

laboratorios, nos diferentes cursos. Alem de infraestrutura, a carencia de equipamentos e de 

material de consume tambem e bastante grave, e sera analisada em itens adiante.

A Unidade registra um deficit de area construida para ambientes de ensino, trabalho e 

assistencia estudantil de 14.546 m2. As atividades essenciais de ensino, trabalho e assistencia
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da Unidade Arapiraca funcionam em apenas 4.895 m2 - em 28% da area necess^ria para os 

mesmos fins, que seria de 17.290,54 m2. Para melhorias na infraestrutura geral do Campus - 

construgao e reformas de sistemas de abastecimento de 6gua, energia, internet, telefonia, 

tratamento de residues, drenagem, paisagismo, etc. seria neces$6rio construir-se cerca de 

40.563 m2. Estima-se que os investimentos necessaries ao Campus Arapiraca, Sede, a fim de 

oferecer a comunidade academica um ambiente de qualidade para ensino, pesquisa e 

extensao, seriam da ordem de 43 milhoes de reais.

4.2.2. Mobilidade e transporte
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Figura 98 - Mapa do sistema vidrio do Campus Arapiraca - trajetos e usos.

0 mapa acima mostra as forma de uso do sistema vibrio: junto a praga universitaria, 
circulam os transportes publicos - onibus, vans fretadas e transporte alternative. Dentro do

79



Campus somente acessam vefculos de passeio privados, ou da instituigao e motos. 0 sistema 

viario interne do Campus e formado por um circuito de vias de mao dupla que circundam as 

edificagoes existentes. Os estacionamentos sao na maioria junto as vias, mas ha um 

estacionamento principal concentrado no acesso, junto ao Bloco Administrative e de 

Coordenagoes. O maior problema encontrado e a falta de passeios pavimentados e cobertos. 

As poucas calgadas que interligam os blocos sao estreitas - cerca de 1,0 m de largura, e nao 

ha calgadas junto as vias e aos estacionamentos.

Os servigos de transporte municipais que sao oferecidos a comunidade academica sao 

os publicos, de linha convencional, da empresa Real Alagoas, que circulam do Centro de 

Arapiraca com destine a UFAL, ou linhas intermunicipais que circulam para povoados e 

cidades nas proximidades de Arapiraca. 0 estudante pode obter uma carteira de identificagao, 

junto a empresa prestadora do servigo, para adquirir o bilhete com redugao do valor em 50%.

Outras formas de transportes sao oferecidas aos alunos oriundos de muniefpios 

circunvizinhos, pelas respectivas prefeituras, em horarios pre-determinados nos turnos - 

manha e tarde, para que estes possam frequentar o Campus Arapiraca e Unidades. Esse 

transporte por vezes e gratuito, ou fretado pelos grupos de alunos de mesma origem. Esses 

vefculos sao onibus e vans em estado precario, sem seguranga, e as vezes sem assentos para 

todos os estudantes. f= comum ter-se vefculos lotados, e alunos virem todo o percurso em pe, 

ou em espagos superlotados. Alguns reclamam do transporte intermunicipal e das 

dificuldades que resultam da falta de polfticas publicas neste setor, pois afirmam que a classe 

estudantil “fica a merce das vontades individuals dos gestores municipais que ora 

disponibilizam o transporte ora custeiam apenas 50% deste, sendo necessaria uma solicitagao 

periodica”.

O relate de uma aluna de Arapiraca, que reside em Penedo diz que:

"O transporte para chegar a Arapiraca § feito pela Prefeitura de Penedo, 
conseguido com muita dificuldade pra esse ano, e ano que vem tera que ter outra 
briga, por que senao a gente volta a pagar passagem. 0 problema e a superlotagao: 
sao dois carros, um pela manha e outro a tarde (...) caso alguem precise permanecer 
no campus no horario que nao e de aula, corre o risco de nao conseguir transporte 

para voltar para casa, porque as vagas sao contadas”

Os problemas relacionados a precariedade dos transportes feitos pelas prefeituras sao 

de que: ha falta de manutengao dos vefculos, superlotagao constante, devido a poucos 

vefculos ofertados para uma demanda grande, e horarios pre-fixados por turno de aulas. Isto 

impossibilita a permanencia dos universitarios no perfodo contrario &s aulas, para atividades 

complementares. Os alunos solicitam que a gestao da UFAL discuta a questao e intervenha na
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busca de solugdes que melhorem as condigoes de transporte de seus estudantes, de forma 

eficaz, sem comprometer seus rendimentos academicos.

Figura 99 - Levantamento do transporte coletivo de alunos de cidades clrcunvlzlnhas
Quant, de usuarios/ 

perfodoLocal de origem veiculo provedor
manha tarde

Campo Alegre 5 particularvan
Campo Grande 9 micro-dnibus6 particular

particular
particular

Coite do Noia 9 Kombi
Feira Grande micro-onibus27 9
Girau do Ponciano micro-onibus25 20 particular

Prefeitura Municipal de 
JunqueiroJunqueiro onibus10

Lagoa da Canoa 30 9 particularvan
Prefeitura Municipal de 

Limoeiro de Anadia/ 
particularOnibus/ vanLimoeiro de Anadia 20 15

Maceib 38 Van/micro-6nibus particular
Olho d'agua das Flores 7 particularvan
Palmeira dos Indios 34 30 particularvan
Penedo micro*6nibus32 particular
Santana do Ipanema 9 particularvan

Prefeitura Municipal de 
Sao SebastiaoSao Sebastiao onibus10

Prefeitura Municipal de 
TaquaranaTaquarana onibus45 45

Prefeitura Municipal de 
Teotonio VilelaTeotdnio Vilela onibus45

Total 343 146
Fonte: projeto de pesquisa Estudo da centralidade urbana em Arapiraca, Prof. Fernando Souza, 2011.

Figura 100 - Tabela de frequencia das linhas formals de transporte publico municipal que 
atendem a regiao do Campus Arapiraca:

Numero de viagens por dia, horarios e frequencia.

Primeira
viagem

Frequencia S&badUltima
viagem

Total
Viagens por 

semana

Linhas de (h) Segunda-

Feira
(quant.)

Terga a 

Sexta-feira 
(quant.)

Domingo 

e feriados 

(quant.)

os
onibus/
Destines

(h) <h) (quant.

)
Craibas 04:30 V6 19:00 42 33 28 20 222

Novo Rio 05:10 2 18:00 13 07 06 06 25

UFAL 07:00 * 22:00 06 06 30

Total 296

* os horarios de safda dos dnibus da linha UFAL seguem os horarios do inicio e t6rmino das aulas: 07h, 
10:20h, 11:35h, 12:40h, 16:20h e 22h, nao havendo horarios intermediaries. (Tabela produzida de 

acordo com os horeirios de saida dos dnibus da empresa Real Alagoas, Fonte: projeto de pesquisa 
Estudo da centralidade urbana em Arapiraca, Prof. Fernando Souza, 2011)
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0 transporte alternativo, ou tambem chamado complementar, ocorre em diversos 

munidpios de Alagoas, com o objetivo de suprir a carencia por transporte entre os municfpios 

circunvizinhos, ou entre os municfpios do interior do Estado para a capital Maceio. Em 

diversas ocasioes os usuarios tambem o utilizam para se locomover dentro do prbprio tecido 

urbano da cidade em que reside. Uma vez que, o ponto de parada desse tipo de transporte 

fica localizado em terrenos centrals, junto ao com^rcio, e seus trajetos passam por 

importantes corredores de transporte urbanos.

A linha que atende ao Campus Arapiraca - Sede e a linha Arapiraca - Palmeira, que 

faz o trajeto entre esses dois municfpios. A tabela abaixo caracteriza o funcionamento desse 

tipo de transports, de acordo com o numero de viagens por dia, fluxo e frequencia dos 

vefculos.

Figura 101 - Tabela da caracterlza^ao do funcionamento do transporte alternativo - Linha Arapiraca - 
Palmeira.

Numero de viagens por dia, horcirios e frequencia.

Frequencia
(min)

Linhas de 

6nibus/ 
Destinos

Primeira
viagem

Segunda-

Feira
(quant.)

Terga k Sexta* 
feira 

(quant.)

S£bados, 
Domingo e 

feriados 

(quant.)

Ultima
viagem

Total
Viagens por 

semana(h) <h)

Palmeira/Ar
apiraca

06:00 7 18:00
102 102 102 720

Ns de vefculos por dia 32 32 32

Fonte: projeto de pesquisa Estudo da centralidade urbana em Arapiraca, Prof. Fernando Souza, 2011

A associagao que administra a linha Arapiraca - Palmeira dos hdios possui 64 

associados, o que corresponds ao mesmo ntimero de vefculos. O modelo dos vefculos e tipo 

van, com capacidade para 15 lugares. Os vefculos funcionam em sistema de rodfzio, 

diariamente rodam 32 vefculos e os demais ficam parados, aguardando seu funcionamento no 

dia seguinte. O horario 6 cumprido rigorosamente: a cada 7 minutos sai uma van do ponto 

central com destino de Arapiraca a Palmeira dos hdios, e tamb§m no sentido contrario, de 

Palmeira dos hdios a Arapiraca. No dia de seu funcionamento, o mesmo vefculo costuma 

percorrer o trajeto entre as duas cidades 3,5 vezes.

Mesmo havendo o sistema de transporte publico regular e o alternativo, a oferta 6 

demasiadamente baixa para atender a demanda de usuarios. Durante o dia, a linha UFAL- 

Centro chega ao Campus as 07h30min, durante a manha o onibus realiza tres viagens, a tarde 

realiza duas. A noite so h£ transporte com hora marcada, o primeiro onibus que leva os alunos 

ao Campus chega ao infcio do hor&rio das aulas, e o seguinte 6 o que leva a turma de alunos 

de volta & cidade, no fim do perfodo de aulas. Nao ha transporte em horarios fracion^rios, ou
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intermediaries. O sistema de transporte publico municipal e bastante precario no perfodo 

noturno, sendo uma das principals dificuldades enfrentadas pelos alunos deste turno. Durante 

a noite, os estacionamentos ficam muito afastados das edificagoes, soma-se a pouca 

iluminagao publics e a baixa quantidade de alunos, causando uma sensagao de inseguranga 

junto aos frequentadores. Durante o turno da noite, tern sido frequente a falta de energia. 

Alunos relatam que por vezes, sao obrigados a esperar mais de duas horas sem iluminagao 

para a chegada do onibus.

Os pontos de espera dos transportes nao protegem as pessoas das intemperies. 

Durante o dia, a insolagao e direta sobre as pessoas na calgada. A cobertura do abrigo e 

insuficiente, tanto para proteger do sol, quanto da chuva. Os alunos reclamam tambem que os 

onibus possam entrar no Campus, favorecendo a ampliagao do sistema viario interno, para 

que se possa esperar, ou tomar o transporte mais proximo do seu local de permanencia na 

UFAL, assim como o direito de obter 50% de desconto em transportes complementares.

Em 2010, a Prefeitura Municipal de Arapiraca contratou servigps de consultoria da 

empresa RMS Engenharia Ltda. para a realizagao de urn diagnostico da infraestrutura 

ferroviaria no municipio com vistas a implantagao de um sistema de transporte de passageiros 

do tipo VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos)10. Foram realizados estudos sobre a circulagao 

ferroviaria atual, a demanda de passageiros por transporte publico e elaborado um projeto 

basico para o primeiro estagio de implantagao.

0 sistema do VLT no municipio de Arapiraca estara apoiado na reforma da ferrovia 

Transnordestlna Logistica, no trecho Porto Suape - Maceio - Propria, com inicio no km 28, 

localizado em Cabo, Estado de Pernambuco, e termino no km 578, em Porto Real do Colegio, 

Estado de Alagoas, passando pelo Municipio de Arapiraca.
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Figura 102 ■ Mapa da integragao das malhas ferroviarias daTransnordestina Logistica e Ferrovia Centro
Atlantica (FCA) Fonte: RMS, 2010.

10 RMS ENGANHARIA. Projeto de Implantagao do VLT em Arapiraca. Arapiraca, 2010.
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A via ferrea da Transnordestina Logistica cbrta o municfpio de Arapiraca no sentido Sul- 
Norte, passando pelo centre da cidade. A via esta sendo reformada para possibilitar o trafego 

de trens, permitindo o deslocamento de passageiros com maior rapidez, conforto, seguranga, 

regularidade e com tarifa acessivei.

O relatorio aponta que a opgao da Prefeitura foi pela utilizagao de 2 trens de 

passageiros do tipo VLT, constituidos de 2 carros articulados, cada urn, a serem 

disponibilizados em 2 etapas, com capacidade para transportar 358 passageiros, por trem. O 

VLT sera movido a diesel e funcionara de modo integrado aos outros modais: onibus e vans 

(RMS, 2010).
A implantagao do sistema sera realizada em 4 estagios:

• Estagio 1 - ligagao no sentido sul-norte, dos bairros Joao Paulo II, Primavera, Centro, 
Eldorado e Brasiliana, aproveitando a linha ferrea existente, com urn total de cinco 

estagoes, 1 em cada bairro, perfazendo urn total de 5,660 km;

• Estagio 2 - Ligagao no sentido sul-norte, do bairro Brasiliana ao Campus da 

Universidade Federal de Alagoas, aproveitando, em parte, a linha ferrea existente e 

construindo um ramal ferroviario ao norte da cidade;

• Estagio 3 - construgao de um ramal ferroviario ao sul da cidade, interligando o distrito 

industrial a malhaferroviaria existente;

• Estagio 4 - construgao de um ramal ferroviario, interligando a zona leste da cidade a 

malha ferrovteria existente.
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Figura 103 - Estagios para a implantagao do VLT de Arapiraca. Fonte: RMS, 2010.

Com base nas informagoes contidas no relatorio, a interligagao da UFAL ao centra da 

cidade atraves de transports ferroviario esta prevista no Estagio 2 do empreendimento. A 

execugao desse projeto sera de vital importancia para a melhoria das condigoes de acesso ao 

Campus, integrando mais o espago universitario ao espago urbano.

Outra questao de extrema relevancia e que o Campus Arapiraca, com mais de 10.000 

m2 de area construida, ja se constitui como polo gerador de trafego, segundo as categorias do 

Departamento Nacional de Transito11.

Segundo o Denatran:

(...) os polos geradores de trafego sao empreendimentos de grande porte que 
atraem ou produzem grande numero de viagens, causando reflexos negatives 
na circulagao viaria em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando 
a acessibilidade de toda a regiao, alem de agravar as condigoes de seguranga 
de veiculos e pedestres (DENATRAN, 2001).

11 Departamento Nacional de Transito (DENATRAN). Manual de procedimentos para o tratamento de 
polos geradores de trafego. Brasilia: DENATRAN/FGV, 2001.
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Deste modo, faz-se necessario eiaborar uma estudo a partir do “Manual de 

procedimentos para o tratamento de polos geradores de trafego”, publicado pelo Denatran, 
com vistas a atenuar os impactos da expansao do Campus sobre a circulagao nas vias 

internas e adjacentes.

Com os problemas decorrentes das dificuldades de acesso ao campus devido & 

distancia do centre da cidade, faz-se necessaria a busca de alternativas que possibilitem urn 

deslocamento seguro, rapido e ambientalmente sustentavel.

Uma alternativa que sendo colocada em pratica em varies municipios brasileiros e a 

implantagao de ciclovias. 0 transporte ativo por bicicleta e de baixo custo, nao e poluente, e 

saudavel e seguro, mas e necessario infraestrutura para o correto funcionamento do sistema.

4.2.3 Acessibilidade

A acessibilidade no campus Arapiraca foi avaliada de duas formas. Num primeiro 

momento, para a elaboragao do livro Avaliagao P6s-Ocupagao da UFAL, Campus Arapiraca, 
publicado em 2011, com dados colhidos em 2010, que avalia os principals ambientes do 

Campus. Desta publicagao retiraram-se diversas abordagens das analises realizadas.
Num segundo momento, foi feita a avaliagao da acessibilidade por rotas, feita em abril 

de 2012. A equipe de elaboragao do Plano Diretor percorreu tres rotas principals no Campus 

Arapiraca, observando e mapeando os principals obstaculos encontrados.

• Avaliagao das principals rotas no Campus Arapiraca - Sede:

Os percursos ou rotas analisados neste relatorio foram:

1. Rota da entrada do Campus ate o patio principal do Campus;
2. Rota do p£tio principal para o bloco “em L”;
3. Rota do estacionamento ate o bloco "C”.
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Figura 104 - Mapa com a localizagao das rotas analisadas. Em azul: rota 1 - do acesso ao patio central. 
Em verde: rota 2 - do patio central ao Laboratorio em L em amarelo: rota 3 - do acesso secundario ao

bloco C.

ROTA 1: DA ENTRADA ATE O PATIO PRINCIPAL DO CAMPUS

Na analises feitas em Moraes (2011), foi possfvel verificar se os acessos e as circulagoes 

estao em conformidade com os padroes estabelecidos na NBR 9050 (ABNT, 2004). O 

resultado apontou algumas nao conformidades listadas a seguir.

No trajeto entre o ponto de onibus e a guarita observou-se uma rampa inadequada, 

junto a um obstaculo, um poste de iluminagao publica, causando um estreitamento do 

passeio, junto ao muro do Campus (Figura 105a), sendo o vao livre restante medido de 70 

centimetres. Logo na entrada para pedestre da guarita ha um desnivel entre o piso externo e o 

interne que impede a circulagao por pessoas em cadeiras de rodas (Figura 105b). A NBR 9050 

(ABNT, 2004) recomenda circulagoes minimas de 1,20 m.

Na entrada da guarita nota-se a falta de rampas de acesso e um desnivel de 11 cm 

dificultando o acesso de pessoas em cadeira de rodas. Tambem nao ha adequagao da guarita 

a pessoas com deficiencia visual, como piso tatil, comunicagao sonora e outro meio de 

sinalizagao.
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Figura 105 - Mapa da rota 1 - do acesso principal ao patio central.

(a) (b)
Figura 105.1 e 105.2 - Problemas de acessibilidade no acesso ao Campus Arapiraca (a) rampa para 
pessoa com deficiencia localizada em ponto de dificil circulagao, com diversos obstaculos ao redor e 

(b) desnivel acima de 10 cm no acesso de pedestres da guarita, dificultando a entrada de pessoas com
deficiencia.

Na analise atual, feita em rotas, observou-se que logo apos a guarita, quando se 

adentra ao estacionamento do Campus, o acesso ao passeio de pedestres que leva a 

biblioteca e laboratories nao tern uma rampa ou borda inclinada que possibilite o acesso do 

cadeirante a mesma. Neste trecho se encontra urn meio-fio como empecilho, com altura 

aproximada de 8 centimetros, devido a irregularidade do paralelepipedo.
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(a) (b) (c)
Figura 105.3 - Passeio para pedestres na entrada; Figura 102.1 - Desnfvel marcado por paralelepfpedo; 

e, Figura 105.5 - Corredor da biblioteca e abertura final para o corredor dos blocos "A" e "B"

Este passeio que leva o pedestre at<§ o predio da biblioteca nao possui obst£culos no 

interm6dio. Ao chegar ao corredor da biblioteca e dos laboratdrios, nao h& obst&culos. Os 

corredores possuem 1,60 metros de largura com acesso ao corredor dos blocos "A” e “B” de 

1 metro.

Analisando o estacionamento do Campus, percebe-se que nao h£ urn passeio ou 

calgamento que leve o usuario dos veiculos ate o patio ou & copa dos funcion&rios. O solo do 

terreno em dias chuvosos pode causar pequenos acidentes como tamb§m suja as £reas de 

circulagao do Campus.

Figura 105. 2 - Estacionamento do Campus; Figura 105. 3 • Acesso d copa dos funcion£rios; e Figura 105.4 -
Acesso d copa dos servidores e professores.
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Tratando da mesma copa para funcion&rios, esta apresenta um desnivel em relagao ao 

chao de 73 cm, compensado por uma escada de acesso lateral a porta de entrada. Para um 

professor ou servidor cadeirante que ja enfrenta a dificuldade de passar do estacionamento 

para dentro do predio, este tipo de solugao se mostra ineficiente. A porta apresenta a largura 

de 80 cm, tamb^m inadequada.
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Figura 105. 5 - Acesso da copa dos professores e servidores; e, Figura 105.6 - Porta para a copa.

Mesmo ap6s a construgao do estacionamento, separando os fluxos de vefculos do 

fluxo de pedestres, os usu&rios de motos continuaram a estacionar suas motos no local 
anterior, embaixo de uma grande £rvore, onde no future ser£ a praga de acesso ao Campus. 
Para tanto, as motos invadem a area de pedestres. Nesse acesso ha uma rampa para 

cadeirantes. O fluxo nesse sentido direciona tanto para a area administrativa do Campus como 

da acesso aos laboratories e biblioteca.
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Figura 105.7 - Rampa de acesso para o p&tio da UFAL; Figura 105.8 - Passarela de acesso ao Bloco 
administrative; e , Figura 105.13 - Complemento para abrigar a reprografia.

90



Em 2011, foram feitos dois espa?os complementares em divisorias, para abrigar os 

servigos de reprografia. O primeiro se localize na entrada do bloco administrativo, o outro se 

localiza na entrada do bloco C. Ambos tem as mesmas dimensoes e apresentam um balcao 

com 1,24 metros de altura, o que o torna inacessfvel para um cadeirante ou uma pessoa de 

baixa estatura, pois a altura apropriada 6 de no minimo 75 centimetres.

ROTA 2: DO PATIO PRINCIPAL PARA 0 BLOCO “EM L".

Do pcitio central, pode-se chegar ao auditdrio, cantina e bloco "A" sem problemas de 

percurso, pois a circulagao nao apresenta desniveis nem obst&culos, e onde possui o desnivel 
tem rampas de acesso para cadeirantes. Para chegar ao bloco "em L” onde ficam os 

laboratdrios de qufmica, biologia e ciencias agr&rias, primeiro desce uma rampa presente na 

transigao entre os blocos “A” e "B”, que desce 38 cm de altura e tem comprimento de 3,67 

metros, ou seja, a inclinagao desta e de aproximadamente 10%.
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Figuras 20 e 21
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Figura 106 - Mapa com a rota 2 - comegando no p&tio central e finalizando nos blocos de
laboratdrios.
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Figura 106.9 - Rampa de transigao entre os blocos BA" e "B".

Entre os blocos A e B, comega uma passarela de largura de 1 metro para o laboratbrio 

de biolbgica e qufmica. Considerando o fato de ser um meio de transigao onde mais de uma 

pessoa pode transitar, esta passarela b insatisfatbria para a passagem de mais de uma 

pessoa, uma do lado da outra, albm de nao apresentar protegao contra as intemperies. Ao 

chegar ao Laboratbrio Casa Velha, foi encontrado um degrau de 10 cm na entrada, o que 

torna inviavel a entrada autbnoma de um cadeirante. Pode-se perceber que as portas de 90 

cm de largura e o corredor de 1,50 metros de altura atendem as necessidades de locomogao 

de um cadeirante.

Figura 106.10-Caminho para o bioco "em L" e laboratbrio; Figura 106.11 - Laboratbrio Casa Velha; e, 
Figura 103.18 - Porta de acesso ao laboratbrio, com obstbculo de desnivel.
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Figura 106.12 - Corredor do bloco e esquadrias; e, Figura 106.13 - Portas usadas nos laboratdrios.

Ao sair deste bloco de laboratorios, seguindo por o outro lado da bifurcagao do 

passeio se encontra a continuagao dos laboratbrios. Nesse trecho, o passeio possul a largura 

de 1,80 metros e continue sem cobertura.

Figura 106.14 - Saida do 1fi anexo do bloco em L; Figura 106.15 -Acesso do 2® anexo para o 3® anexo; 
e Figura 106.16 ■ Corredor do 3® anexo (laboratbrio das Agr£rias).

No final deste anexo, exists um ultimo bloco de laboratbrios que apresenta urn desnivel 

de piso de 50 cm e degraus de 17,5 cm, nao hb rampa para o acesso do cadeirante neste 

trecho. Apesar de o corredor ter a largura de 2 metros e portas de 90 cm de largura, o acesso 

e dificuftado tanto por esta solugao em degraus como o excesso de vegetagao que dificulta o 

acesso aos equipamentos do Campus.
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ROTA 3: DO ESTACIONAMENTO PARA OS BLOCOS “EM L” E "C”

Os problemas desta rota sao os mesmos presentes nas demais - desniveis, rampas 

inadequadas, falta de comunicagao visual.

Fitura 2:

Figura 29

(

Figura 107 - Mapa com a rota 3 - do acesso secundcirio ao bloco C

Nesta parte do estacionamento ha a falta de calgamento e rampas deste ate adentrar- 

se a edificagao.

Figura 107.17 - Estacionamento do bloco "em L" sem acessibilidade; e Figura 107.18 - Vista do 
Estacionamento e dos blocos - a vegetagao dificulta o acesso ao pr6dio.
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Figura 107.19 - Bloco "C"; Figura 107. 20 - Estacionamento da via secundaria.

Figura 107.21 e 107.31 • Acesso do estacionamento ate o bloco "C".

ANALISE DA COMUNICAQAO VISUAL:

A sinalizagao e comunicagao visual no Campus Arapiraca sao deficientes, causando 

dificuldade de utilizagao e localizagao de setores na edificagao. As formas de comunicagao 

encontradas sao: sinalizagao de ambientes nas portas, sinalizagao de bloco e murais de 

divulgagao de informagdes. Nao ha mapas de localizagao, nao ha mapas de rotas de fuga, 

nao ha sinalizagao de transito.

Na entrada do Campus fica evidente a falta de placa identificadora da instituigao, 

enquanto marco urbano e identificador aos que chegam ao Campus. A sinalizagao principal 

da instituigao e feita por uma pintura do simbolo da UFAL na caixa d’agua, longe do acesso 

principal. Os usuarios so percebem essa sinalizagao quando ja estao dentro do Campus.
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Internamente, nao h£ placas sinalizadoras de transito, nem mapas de localizagao de 

blocos, direcionando os motoristas e transeuntes sobre qual direqao tomar.

Em 2010, foram colocadas placas de identificagao dos ambientes nas portas dos 

mesmos, e nas entradas dos blocos, mas ressalta-se a necessldade de elaboragao de mapas 

informativos em pontos estrategicos nos principals caminhos.

m SALADE 
AULA 01

N

!.•. *y;i,

(a) (b)
Rgura 108 - (a) Sinalizagao principal do Campus Arapiraca, localizando a UFAL no contexto da 

localidade; (b) Sinalizagao de ambientes nas portas dos mesmos.
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(b)(a)
Rgura 109 - (a) Mural - forma de divulgar informagoes gerais para a comunidade academica Campus 

Arapiraca; (b) Sinalizagao de bloco, contendo os ambientes do mesmo.

• Tr’-----------
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(a) (b)
Figura 110 - (a) Sinalizagao de ambiente na biblioteca, varies papeis tornam a comunicagao disperse e 
confusa; (b) - Sinalizagao de ambiente fora do padrao adotado pela instituigao, cad a grupo desenvolve 

a sua forma de comunicagao, causando desorganizagao de leituras.
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4.2.4 Abastecimento de agua

O municipio de Arapiraca enfrenta problemas de abastecimento de agua. 0 servigo e 

oferecido por dois dias e interrompido nos dois dias seguintes. Diversos bairros sofrem com o 

problema. A midia local ano apos ano noticia problemas relacionados com o abastecimento 

de agua no municipio. Em margo de 2012, os bairros Planalto e Massaranduba, localizados ao 

norte do municipio, ficaram 14 dias sem agua.12

O abastecimento de agua da Sede e realizado por dois meios: pela captagao de agua 

de urn pogo, localizado prbximo a cantina; e pela ligagao a rede da CASAL. Segundo o 

funcionario responsavel pela manutengao das instalagoes fisicas na Sede, a maior parte da 

agua que abastece a Unidade provem do pogo e a menor parcela vem da rede. Nao ha 

informagoes sobre a profundidade do pogo, sua vazao ou a qualidade da agua captada.

Esse pogo que contribui com maior parte do abastecimento de agua da Sede, esta 

localizado a menos de 15 metros da fossa septica, portanto, aquem da distancia minima 

recomendada pelas normas tecnicas. Diante disso, ha que se fazer, em carater de urgencia, a 

analise da qualidade agua que tern sido captada do pogo e consumida nas atividades da 

Sede.

A agua que abastece a Sede e armazenada em dois reservatorios: a torre, com 

capacidade para 60.000 litros, cuja agua e utilizada para quase todos os usos; e a caixa 

d’agua de 2.000 litros, localizada sobre a torre, cuja agua vem da rede publica e 6 destinada 

apenas aos bebedouros. Para encher o reservatorio de 60.000 litros e necessario manter a 

bomba ligada durante dois dias.

A concentragao do abastecimento de agua em dois reservatorios, situados no mesmo 

local e prejudicial para o funcionamento do servigo. Como os blocos nao dispoem de 

reservatorios, quando o abastecimento do reservatorio central e interrompido, imediatamente 

falta agua em todos os blocos. Faz-se necessario descentralizar o abastecimento de agua, 

atraves da instalagao de reservatorios em cada bloco, com capacidades calculadas em fungao 

do numero m§dio de usu£rios no respective bloco.

O abastecimento de agua dos aviarios, localizados proximo ao muro do presidio e feito 

de forma improvisada, estendendo por baixo da via o encanamento do que serve as pias do 

mesmo.

12 “Moradores prometem fechar ruas do Centro caso problema da falta d’Agua nao seja resolvido”. 

Disponivel em: http://minutoaraoiraca.com.br. Acesso em 25.05.2012.
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Figura 111 - Mapa de implantapao do nucleo de ocupapao do Campus Arapiraca Sede, com a 
localiza$ao dos reservatdrios. Os compartimentos coloridos apontam os usos que demandam 
abastecimento de &gua: banheiros, cozinhas, laboratbrios e piscina.

Com o funcionamento do Ginasio e da Piscina, o consumo de agua na Unidade sofrer6 

um acrescimo significativo e o volume de agua captado e suficiente apenas para o consumo 

atual. De acordo com a NBR 5626, a capacidade dos reservatorios deve ser estabelecida 

levando-se em consideragao o padrao de consumo de 6gua do edificio e, onde for possivel 

obter informagoes, a frequencia e duragao de interrupgoes do abastecimento.

£ recomendavel dimensionar os reservatorios com capacidade suficiente para dois 

dias de consumo, em fungao da populagao e da natureza da edificagao. Para o calculo do 

consumo di£rio (CD) de uma edificagao utiliza-se a Equagao 1.
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CD=Pq (1)

onde P representa a populagao e q, o consumo per capita em litres por dia.

O consumo diario per capita e mensurado em fungao da natureza da edificagao. No 

caso, foi empregado a tipologia “Escolas (Externatos)", cujo consumo e estipulado em 50 

litres per capita/dia.

Conhecido o consumo diario, pode-se calcular a capacidade dos reservatorios. Como 

mencionado anteriormente, recomenda-se adotar o consumo de dois dias no minimo, dessa 

forma, a quantidade de agua a ser armazenada sera fornecida pela Equagao 2.

CR=2CD (2)

onde CR e a capacidade do reservatorio em litros.

Para aliviar a carga da estrutura que suporta o reservatorio elevado, e possivel 
armazenar 60% de CR em urn reservatorio inferior.

Considerando que a situagao em estudo pode ser caracterizada, com relagao ao 

consumo predial diario, na categoria Escolas (externato) pode-se calcular a capacidade 

necessaria dos reservatorios conhecendo-se o numero de usuarios. Tomando o numero de 

usuarios a partir da populagao universitaria da Sede, que e de 2.429 pessoas, segue abaixo os 

resultados calculados os indices de consumo diario e capacidade dos reservatorios com base 

na demanda atual.

Figura 112 - Calculo do consumo e da capacidade dos reservatorios - Sede
Calculos do consumo e da capacidade dos reservatdrios: Sede Arapiraca
Populagao: 2429 usuarios
Consumo per capta: 50 l/dia
Consumo diario: 121,45 m3 = 121.450 litros/dia
Capacidade reservatorio: 242,90 m3 = 242.900 litros

Como o municipio enfrenta problemas de abastecimento de agua, e recomend£vel a 

implantagao de sistemas de reaproveitamento da agua da chuva para usos que nao requerem 

agua potave!, tais como irrigagao de plantas e descargas em vasos sanitarios.
A agua da chuva e uma das mais puras fontes de agua. A precipitagao, na sua origem, 

contem muito poucas impurezas. Porem, ao atingir a superficie terrestre, ha inumeras 

oportunidades para que minerais, bacterias, substancias organicas e outras formas de 

contaminagao atinjam a agua. A poeira e a fuligem se acumulam em telhados, contaminando 

as aguas. Materia organica proveniente de residues vegetais e animais tambem trazem
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poluentes para as aguas da chuva. Mas, de forma geral, a agua da chuva pode fornecer agua 

limpa e confiavel, dede que os sistemas de coleta sejam construfdos e mantidos de forma 

adequada e a agua seja tratada apropriadamente, conforme o uso previsto. Para usos menos 

exigentes, uma simples filtragao e desinfecgao podem trazer os indicadores de qualidade para 

nlveis adequados. No caso de uso para irrigagao, o tratamento necessario e mmimo, 
normalmente requerendo apenas filtragem. (GOLDENFUM, 2006)

Silva e Tassi (2005) afirmam que, no caso de utilizagao da agua da chuva, geralmente 6 

feita a captagao da precipitagao que incide sobre uma superficie impermeavel (normalmente 

telhado), e o armazenamento e feito em reservatorios ou cisternas. Esse armazenamento traz 

vantagens, nao somente economicas ao usuario, mas tambem sob o ponto de vista de 

qualidade ambiental e de controls de enchentes urbanas, uma vez que essa agua nao e mais 

langada na rede de drenagem pluvial.

De forma geral, o sistema de utilizagao de aguas pluviais consists em tres processps 

(Soares et al.t 1997):

• Coleta: se limita aos telhados do edificio, tem-se vantagens com relagao a qualidade 

da agua, comparado com areas de transito frequente de pessoas, animais e velculos 

automotores;

• Armazenamento: a chuva coletada escoa atraves de tubos para os tanques de 

armazenagem. Quando estes estao cheios, a agua e desviada para a rede de aguas 

pluviais.

• Tratamento: depends da qualidade da agua coletada e do seu destino final e, divide-se 

em: sedimentagao natural, filtragao e cloragao.
Conforme Herrmann e Schmida (1999), um sistema tipico de utilizagao da agua da 

chuva em um edificio favorece a conservagao da agua potavel atraves do fornecimento de 

agua para descarga em vasos sanitarios e irrigagao de jardins, por exemplo.
Os criterios para dimensionamento e os procedimentos tecnicos a serem adotados 

para a implantagao do sistema estao disponiveis na Norma NBR 15527 - “Agua de chuva - 
Aproveitamento de coberturas em areas urbanas para fins nao potaveis”, elaborada pela 

Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT, 2007).

4.2.5. Fornecimento de energia eletrica e services de comunicagao

Foi realizado o levantamento de carga de todas as unidades do Campus Arapiraca, 
considerando todos os pontos de iluminagao interna e externa, consequentemente a potencia 

das lampadas, pontos de tomadas de uso geral e de uso especifico. Entretanto, sabe-se que
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as cargas nao atuam plenamente ao longo da vida util dos equipamentos, desse modo, nao 

ocorrera de modo pleno a utilizagao de toda a potencia instalada ad mesmo tempo. O 

funcionamento de uma instalagao eletrica, seja ela comercial, industrial ou residencial, e 

variavel a cada instante, desse modo a potencia utilizada pela mesma e modificavel ao longo 

do uso. Tal fato ocorre porque as diversas cargas que compdem esta instalagao nao estarao 

todas em funcionamento simultaneo.

Desse modo, para analise de uma instalagao e o dimensionamento da capacidade dos 

condutores eletricos que alimentam os quadros de distribuigao e os quadros terminals, bem 

como o dimensionamento de seus dispositivos de protegao 

transformador, nao seria razoavel do ponto de vista tecnico e economico que se considerasse 

a carga plena, como sendo a soma de todas as potencias instaladas. Portanto, deve-se 

determinar a demanda de carga instalada da edificagao.

E necess^rio determinar a demanda de carga por unidade de ensino instalada 

atualmente e a previsao para futuras instalagoes e expansoes, confrontando tais informagoes 

com o que e recentemente oferecido e dando subsidies para a proposta do presente Plano 

Diretor. Para isso, e importante conhecer alguns parametros que sao mostrados a seguir.

assim como o calculo do

Caroa ou Potencia Instalada (Pinat): e a soma das potencias nominais de todos 

os aparelhos eletricos pertencentes a uma instalagao ou sistema.

Demanda: e a potencia eletrica realmente absorvida em urn determinado 

instante por um aparelho ou por urn sistema eletrico.

Demanda media urn Consumidor ou Sistema: e a potencia eletrica media 

absorvida durante um intervaio de tempo determinado.

Demanda Maxima de um Consumidor ou Sistema {Dmax): e a maior de todas as 

demandas ocorridas em um periodo de tempo determinado.

Fator de Demanda (FD): e a razao entre a Demanda Maxima e a Potencia 

Instalada, que varia conforme o tipo de edificagao.

Dmax = Pinst X PD

Portanto 6 importante conhecer o fator de demanda (FD) para cada tipo de instalagao e 

equipamento. No caso de escolas e semelhantes o fator de demanda e calculado conforme as 

informagoes das tabelas das figuras 113 a 115.
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Figura 113 - Fator de demanda para iluminagao e tomadas de uso geral (Lima Filho, 2011).

DESCFUQAO FATOR DE DEMAKPA (%)
auditOrios, cinemas bsemelhamtes 100
BANCOS. LOJAS E SEMELHANTES 100
BARBEAR1AS, SALPES DE BELEM V. 5EMa>IANTG.S 300
Ci.tJBES E SEMEiHANTES 100
ESCOLA5 E SEMELHANTES 100 para os primelros 12 kVA 

DO para o que excecter de 12 kVA
ESCRElORIOS E SALAS COMEROAIS 100 para os primciros 20 kVA 

70 para o que cxccdct dc 20 kVA
GARAGENS COMEROAIS 100
CLlNICAS E HOSPITAIS 40 para os primeiros 50 WA 

20 para o qtic exceder dc 50 kVA
IGREJAS E TEMPLOS 100
RESTAURANTES. CAR E SEMELHANTES 100
Areas comuns e coNDOMiNios 100 para os primeiros 10 kVA 

25 para o que exccder de 10 kVA

Figura 114- Fator de demanda para condicionadores de ar (Lima Filho, 2011).

NtlMEKO DE APAREIHOS FATOR DE DEMANDA (%)
1 o 10 100

11a 20 86
21 a 30 80
31 a40 78
41 a 50 75
51 a 75 70

76 a 100 65
Adma de 100 60

Figura 115- Fator de demanda para aparelhos eletrodom6sticos (Lima Filho, 2011).

NUMEJIO DE 
APARELHOS

NClMERO DE 
APARELHOS

NtJMERO DE 
APARELHOS

FATOR DE 
DEMANDA (%)

FATOR DE 
DEMANDA (%>

FATOR DE 
DEMANDA {%)

1001 11 49 21 39
2 92 12 48 22 39
3 84 13 46 23 39
4 76 4514 24 38
5 70 15 44 25 38
6 65 16 43 26 a 30 37
7 60 17 42 31 a 40 36
8 57 18 41 41 a 50 35
9 54 19 40 51 a 60 34
30 52 20 40 61 ou m&K 33

Notas: 1 * Diversificar a demanda por tipo de aporelho, separadamenie; 
2 • Considerar kW «= kVA (fator de potSncia unitirio).

Para o calculo da demanda maxima da Unidade Arapiraca foi feito o levantamento da 

potencia instalada e extraido das tabelas acima o fator de demanda adequado. Na figura 116 e 

mostrada a potencia instalada em cada bloco da Unidade Arapiraca.
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Figura 116 - Potencia instalada nos blocos da Unidade Arapiraca.

Bloco Potencia Instalada (kVA)

A 51,12
B 197,35

Patio 18,68

Administrative 138,90
Auditorio + Laboratories 170,26

Casa Velha 159,97
L 128,71

C 210,99
Casa Velha III 107,29

Guarita 3,90
Biblioteca/Laboratorios 256,04

TOTAL 1.443,22

Considerando separadamente as potencias instaladas de iluminagao, tomadas de 

geral e aparelhos eletricos, assim como os fatores de demanda apresentados nas tabelas 

acima mencionadas, foram encontrados as seguintes demandas maximas.

uso

Figura 117 - Potencia e Demanda maxima para cada tipo de carga (Unidade Arapiraca).

Pot. Instalada Fator de 
Demanda

Demanda 
Maxima (kVA)

Descrigao (VA)
Iluminagao 139.100,00 75.55
Tomadas de Uso Geral 86.700,00 49.35
Ar-condicionado 881.651,50 0,65 573.07
Ventilador 15.700,00 0,33 5.18
Computador 89.700,00 0,33 29.60
Sensor 90.000,00 0,34 30.60
Camera de seguranga 750,00 0,52 0.39
Sirene 500,00 0,70 0.35
Impressora jato de tinta 2.200,00 0,49 1.08
Impressora a laser 15.200,00 0,40 6.08
Maquina de Xerox 5.200,00 0,70 3.64
Multifuncional 4.200,00 0,60 2.52
Microondas 26.000,00 0,46 11.96
Geladeira 6.750,00 0,37 2.50
Freezer Horizontal 500,00 1,00 0.50
Freezer 985,00 0,92 0.91
Estufa 14.750,00 0,54 7.97
Auto Clave 12.000,00 0,76 9.12
Mufla 10.500,00 0,84 8.82
Exaustor 300,00 1,00 0.30
Destilador 14.000,00 0,92 12.88
Televisao 300,00 1,00 0.30
Maquina 7.000,00 1,00 7.00
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Cafeteira 600,00 1,00 0.60
"Banho Maria" 1.500,00 1,00 1.50
Data Show 1.550,00 0,70 1.09
Banho Ultratermostatico 2.100,00 1,00 2.10
M£quina de Gelo 1.500,00 1,00 1.50
Incubadora Shaker NT712 372,85 1,00 0.37
Camara de Fluxo 372,85 1,00 0.37
Bomba 1/6HP 124,28 1,00 0.12
Pistola de ar quente 1.500,00 1,00 1.50
Compressor 2HP 1.491,40 1,00 1.49
Inspction Spectrophotometer 700,00 1,00 0.70
Liofilizador 800,00 1,00 0.80
CPU 500,00 1,00 0.50
Cluster SGI Altix XE 6.000,00 1,00 6.00
TOTAL 1.443.097,88 858.31

Dessa forma, a Demanda Maxima da Unidade Arapiraca e igual a 858,31 kVA. 

Os problemas apontados pelos usuarios do Campus com relagao a infraestrutura de 

abastecimento de energia e agua apontam para quedas de energia ocasionais, que 

comprometem o funcionamento das aulas e danificam equipamentos como ocorreu 

recentemente na biblioteca. Ha escassez semanal de agua compromete a saude dos usuarios 

que tern como alternativa a agua proveniente de pogo. O sinal de telefonia celular e deficiente, 

dificilmente as pessoas conseguem efetuar uma chamada sem ter que se deslocar 

procurando uma area com sinal. As quedas frequentes de sinal de internet comprometem o 

funcionamento do Campus. Ha problemas no proprio sistema academico da UFAL que fica 

fora do ar em periodo de matncula, e dados de alunos ocasionalmente sao alterados.

4.2.6. Esgotamento sanitario

O esgotamento sanitario na Sede e feito por fossas septicas, cujas capacidades sao 

desconhecidas. As localizagoes das fossas na Unidade constam na imagem abaixo. A fossa 

localizada proxima a cantina recebe as contribuigoes de despejos dos blocos A1, A2, B1, B2, 

do Bloco do Auditorio e do Bloco Administrativo, constituindo-se em um volume bastante 

elevado para ser destinado a apenas uma fossa. A fossa instalada no Bioco C e destinada a 

receber os despejos dos banheiros, da copa e de laboratbrios situadas ali.

A fossa que recebe os despejos dos Laboratories Anexos foi construida de forma 

improvisada e inadequada, avangando sobre a via e provocando estrangulamento no leito 

carrogavel. £ precise averiguar o destino dos residues biologicos de modo a impedir que 

sejam despejados na fossa. Faz-se necessario prever uma forma de destinagao desses 

residues em conformidade com a legislagao vigente. Ha que se verificar o estado das fossas e
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sumidouros e mensurar suas capacidades de hiodo a planejar melhor a distribuigao do 

esgotamento na Sede.

0 dimensionamento das fossas septicas e regido pela NBR 7229 da ABNT. No interior 
da fossa septica o esgoto passa por quatro fases de tratamento: retengao, decantagao, 

flotagao e digestao. Na fase de retengao o esgoto e detido por um penodo que varia de 12 a 

24 horas. Na decantagao 60% a 70% dos solidos em suspensao sao sedimentados, formando- 

se assim o chamado lodo. Na fase de decantagao forma-se a escuma, que e constituida dos 

solidos nao sedimentados retidos na superficie do liquido. Tanto o lodo quanto a escuma sao 

atacados por bacterias anaerobicas na fase de digestao, havendo entao sua destruigao total 
A localizagao das fossas deve obedecer aos seguintes criterios estabelecidosou parcial. 

no item 5.1 da NBR 7229:
Distancias horizontals mfnimas:

• 1,50 m de construgoes, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltragao e ramal 
predial de agua;

• 3,0 m de arvores e de qualquer ponto de rede publics de abastecimento de agua;

• 15,0 m de pogos freaticos e de corpos de agua de qualquer natureza.

O dimensionamento do tanque septico e feito atraves da Eq. 1, fornecida pela NBR
7229:

V=100+N(CT+KL_f) (1)

onde
V-volume util total (litros);
N - numero de pessoas ou unidades de contribuigao; 

C - contribuigao de despejos (litros/pessoa x dia);
T - penodo de detengao (dias);
K-taxa de acumulagao de lodo digerido (dias);
Lf- contribuigao de lodo fresco (litros/pessoa x dia).

A contribuigao de despejos (C) em litros por pessoa vezes dias depends do tipo de uso 

da edificagao assim como a populagao que utiliza a mesma. De acordo com a NBR 7229, a 

contribuigao de despejos (C) para o caso de escolas (externatos) e locais de longa 

permanencia e de 50 litros/pessoa x dia.
O penodo de detengao do esgoto (T) e o tempo medio de permanencia da parcels 

liquids do esgoto dentro da zona de decantagao do tanque septico. Para o calculo do penodo 

de detengao do esgoto (T), e necessario o valor da contribuigao diaria de esgoto (L). Este 

valor e obtido pela multiplicagao do numero de pessoas pela contribuigao de despejos.
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Chama-se de lodo o material acumulado na zona de digestao do tanque septico, por 

sedimentaqao de particulas sdlidas suspensas no esgoto. Por sua vez, lodo fresco e o lodo 

instavel ainda em infcio de processo de digestao. A contribuigao de lodo fresco (U), em litre 

por pessoa vezes dia, para o tipo de ocupagao em questao, tern valor igual a 0,20.

A taxa de acumulagao de lodo (K) 6 o numero de dias de acumulagao de lodo fresco 

equivalente ao volume de lodo digerido a ser armazenado no tanque, considerando redugao 

de volume de quatro vezes para o lodo digerido. A taxa de acumulagao de lodo depends do 

interval© de limpeza, em anos, e da faixa de temperature ambiente do mes mais frio do ano. 

Considerando um interval© de 4 anos entre limpezas e que a temperatura ambiente e maior 

que 20°, o valor da taxa de acumulagao 6 igual a 177 dias.
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Figura 118 - Mapa de implanta?ao do niicleo de ocupagao do Campus Arapiraca Sede, com a 
localizagao aproximada das fossas. Os compartimentos coloridos apontam os usos contribuidores de 
despejos: banheiros, cozinhas e laboratdrios.
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Figura 119 - Calculos dos indices de esgotamento sanitario: Sede Arapiraca
N (pessoas) = 2.429
Contribuigao de despejos (C) - 50 litros/pessoas x dias
Penodo de detengao do esgoto (T) = 0,5 dias
Taxa de acumulagao de lodo (K) = 117 dias
Contribuigao de lodo fresco Lf = 0,2 litros/pessoas x dias
Volume necessario das fossas septicas = 117,66 m3

4.2.7. Residuos soiidos

A produgao de lixo na Sede do Campus e intensa e constants, mas pouco 

diversificada. Sao residuos soiidos de ordem organica (restos de alimentos, folhas, esterco, 

papel, madeira), inorganica (vidros, plasticos, borrachas), e os residuos quimicos, que 

apresentam riscos para as pessoas e para o meio ambients. Em geral, a produgao maior e a 

de lixo comum, composto por restos alimentares, residuos sanitarios (papel higienico), papel, 

pl&stico e vidro.

Figura 120 - Quantificagao por amostragem do lixo coletado durante a semana - entre os dias 26 - 
02 - 2012 e 02-03-2012.
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Elaboragao: equipe tecnica do Plano Diretor

A figura acima mostra a quantidade de lixo produzida durante uma semana de 

funcionamento comum do Campus. O minimo de lixo comum produzido por dia e da ordem 

de 39 kg, e o maximo de lixo produzido por dia e de 49,50 kg, portanto a media de lixo 

produzido por dia e em torno de 41,4 kg.
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A frequencia da coleta do lixo comum no Campus e insuficiente para o volume de lixo 

gerado, apenas uma vez por dia. A quantidade de lixeiras distribuidas no Campus tambem e 

insuficiente. Muitas se encontram sem saco de lixo e provoca urn efeito desagradavel aos 

olhos e ao convivio. O lixo gerado pelos restos de alimentos provoca a proliferagao de 

moscas, e a atragao de passaros, cachorros e gatos em areas de convivencia e circulagao.
Todo o lixo comum produzido e langado num container, dentro do terreno da 

Universidade, por urn period© de 8 a 15 dias, ate ser coletado pelo caminhao-cagamba da 

Prefeitura. Isso tern produzido urn pequeno ‘lixao’ na area posterior do Campus, 
comprometendo a paisagem e o meio ambiente do local.

(a) (b)
Figura 121 - (a) Lixeiras da circulagao geral no patio (b) container do lixao no terreno posterior do

Campus.

Para comegar a pensar em urn servigo de limpeza no ambiente universitario e precise 

identificar as caractensticas dos residues gerados, pois a composigao do lixo varia em fungao 

de diversos fatores, como por exemplo, a atividade dominante, os habitos e costumes da 

populagao
Ha tres areas principais a investigar - caractensticas ffsicas, caractensticas quimicas e 

caractensticas biologicas.
As caractensticas ffsicas sao analisadas em 5 fases, ou tipos de avaliagao:
Comoosigao aravimetrica: traduz o percentual de cada componente em relagao ao 

peso total do lixo;
Peso especifico: e o peso dos residuos em fungao do volume por eles ocupados, 

express© em kg;/m3. Sua determinagao e fundamental para o dimensionamento de 

equipamentos e instalagoes;
Teor de umidade: esta caractenstica tern influencia decisiva, principalmente nos 

processes de tratamento e destinagao do lixo. Varia muito em fungao das estagdes do ano e 

da incidencia de chuvas;

a(principalmente alimentagao)quanto clima.e o
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Compressividade: tambem conhecida como grau de compactagao, indica a redugao 

de volume que uma massa de lixo pode sofrer, quando submetida a uma pressao 

determinada. A compressividade do lixo situa-se entre 1:3 e 1:4 para uma pressao equivalente 

a 4 kg/cm2. Tais valores sao utilizados para dimensionamento de equipamentos 

compactadores;

Geragao per capita: relaciona quantidade do lixo gerado diariamente e o numero de 

habitantes de determinada regiao. Muitos tecnicos consideram de 0,5 a 0,8 kg/habitante/dia 

como a faixa de variagao media para o Brasil.

As caracteristicas quimicas e biologicas da analise - poder calorific©, potencial de 

hidrogenio (pH), teor de cinzas estudo da populagao microbiana e relagao 

Carbono/Nitrogenio nao foram realizadas, mas recomenda-se que esses estudos sejam
desenvolvidos para o planejamento do tratamento desses residues adequadamente.

• PROCEDIMENTOS DE ANALISE ADOTADOS:

Foram realizados os procedimentos praticos para auxiliar na determinagao do peso 

especifico, composigao gravimetrica e geragao per capita do lixo:

1) Foi selecionadas algumas amostras de lixo "solto", durante uma semana, de 

diferentes areas de coleta de todo a Sede, a fim de conseguir resultados que se 

aproximem o maximo possivel da realidade;
2) As amostras foram misturadas, com auxilio de p6s e enxadas, num mesmo 

"lote", rasgando-se os sacos plasticos, caixas de papelao, caixotes, etc. e materials 

assemelhados que existiam;
3) Da massa de residues foi retirada tres amostras, correspondendo a baldes 

existentes na Unidade. Os baldes foram de dois tipos - urn de 13 litres e outro de 8 

litros;
4) Foram analisadas a composigao gravimetrica das amostras citadas acima, uma 

amostra de 13 litros, e duas amostras de 8 litros;
5) Foi quantificado o peso especifico medio que e o peso liquid© de lixo (em kg) / 

Volume total dos baldes (em m3).
6) Foi realizada a geragao de lixo comum per capita da comunidade da Sede, 

atraves de analise numerica.

• ANALISE DA COMPOSIQAO GRAVIMETRICA:

Para chegar a esta proporgao foi precise proceder a separagao manual dos seguintes 

componentes: Pape! e papelao, plastico, madeira, couro e borracha, pano e estopa, folha,

109



mato e galhos, materia organica (resto de comida), material ferroso e nao ferroso, vidro, louga, 

ceramica e pedra. Em seguida, foi determinado o peso de cada urn dos tipos de materials 

separados. Finalmente, atraves de regra de tres simples, foi obtido o percentual em peso de 

cada componente ou seja, a composigao gravimetrica do lixo.

• Analise gravimetrica Amostra 1 - Balde 13 litros

Figura 122 * Gr£fico da composigao do lixo comum da Amostra 1 • Sede Campus Arapiraca.

MATERIAL QUANTIDADE - PESO (GRAMAS) :

Papel Higienico 377,8

Rape! reciclavel 39,1

Ptestico 44,3

Material organico 36,7

Embalagens Tetra pack 21

Pilhas 110,1

Metal 42

[TOTAL 603,70
Elaboragao: equipe t£cnica do Plano Diretor

Papel higt&nico 
Papel racicl£vel 
Piastico
Materil orgdnico 

Tetra pack 

Pilhas
Metal

Figura 123 - Gr£fico da composigao do lixo comum - Amostra 1 - balde de 13 litros. Elaboragao:
equipe t6cnica do Plano Diretor

O grdfico acima mostra que a maior parte da composigao do lixo analisado 6 de papel 

higienico (56%), seguido de pilhas (16%). 0 mais baixo percentual obtido foi de 3% para 

embalagens tetra pack.
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• Analise gravimetrica Amostra 2 - Balde de 8 Litres:

Figura 124 • Grafico da composl?ao do lixo comum da Amostra 2 - Sede Campus Arapiraca.

MATERIAL OUANTIDADE - PESO (GRAMAS)

Papel Higienico 164,90
Papel reciclcivel 30,8

Plastico 74,70

Material organico 81

Papelao 40,7

Pilhas 0

Metal 0

TOTAL 405,30

Elaboragao: equipe tecnica do Plano Diretor

■ Papel higt&nico

■ Papel reciddvel 

b Pldstico
■ Material orgSnico

■ PapelSo

21% 42%

Figura 125 - Grafico da composigao do lixo comum - Amostra 2 - balde de 8 litres. Elaboragao: equipe
tecnica do Plano Diretor

O grafico acima mostra que a maior parte da composigao do lixo analisado 6 de papel 

higienico (42%), seguido de material organico (21%). O mais baixo percentual obtido foi de 

8% para papel recicl£vel.
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• Analise gravimetrica Amostra 3 - Balde de 8 Litres:

Figura 126 * Grafico da composi$ao do Hxo comum da Amostra 3 * Sede Campus Arapiraca.

MATERIAL QUANTIDADE - PESO (GRAMAS) <

Papel Higienico 263,5

Papel reciclavel 28

Plastico 34,3

Material organico 105,3
Embalagens tetra pack 23,7

Pilhas 0

Metal 0

TOTAL 475,80 !

Elaboragao: equips tecnica do Plano Diretor

Papel higienico 

Papel reciddvel 

Plastico
Material organic© 

Tetra pack

Figura 127 - Grafico da composigao do lixo comum - Amostra 3 - balde de 8 litres. Elaboragao: equips
tecnica do Plano Diretor

O grafico acima mostra que a maior parte da composigao do lixo analisado e de papel 

higienico (58%), seguido de material organico (23%). 0 mais baixo percentual obtido foi de 

5% para embalagens tetra pack.

112



• ANALISE DO PESO ESPEC*FICO:

O peso especifico e o peso dos residues em fungao do volume por eles ocupados, 

expresso em kg/m3. O ciilculo do peso especifico do lixo comum foi feito tomando os dados 

das amostras para a analise gravimetrica.

Flgura 128 - tabela de analise do peso espedflco do lixo Sede Araplraca

VOLUME (M3)AMOSTRAS VOLUME (L) PESO LIQUIDO PESO

ESPECIFICO

(KG/M3)

(KG)

Amostra 1 13 0,013 0,603 46,38

Amostra 2 8 0,008 0,405 50,62

Amostra 3 8 0,008 0,475 59,37

TOTAL 37 0,037 1,483 40,08
Elaboragao: equips t6cnica do Plano Diretor

• ANALISE DA GERAgAO PER CAPITA:

(= a analise da quantidade do lixo gerado diariamente e o numero de habitantes de 

determinada regiao. Essa analise e recomendada para ambientes domesticos, em que ha 

maior permanencia de pessoas durante todo o dia, para a geragao dos residues. No ambiente 

escolar, a analise realizada mostrou-se baixa em todos os dias da semana, conforme tabela 

abaixo. Esse resultado pode ser justificado pela permanencia da populagao academica 

apenas em meio penodo, gerando pouco resfduo de alimentagao, papel e papel higienico. 

Alem disso, § importante citar que hd uma oscilagao do fluxo de pessoas no Campus, mais 

concentrado nos dias de segunda a quinta. Outro ponto e o tipo de lixo de maior 

representatividade na amostra - papel higienico, material de baixo peso especifico, que nas 

amostras oscila entre 42% a 58%.

Flgura 129 - tabela de andllse da geragao per capita do lixo Sede Araplraca

GERAgAO PER CAPITA 
(kg/hab/dia)

POPULAgAO 
COMUNIDADE 

ACADEMICA (hab)

DIAS DA SEMANA PESO LIQUIDO
(kg)

SEGUNDA -FEIRA 42,5 0,011
TERCA-FEIRA 39 0,010
QUARTA - FEIRA 49,5 0,013

3.678QUINTA-FEIRA 52 0,014
SEXTA-FEIRA 24 0,006

207 0,056SEMANA LETIVA
Elaboragao: equips tecnica do Plano Diretor
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• ANALfSE DOS RESIDUOS DE LABORATORIO:

Alguns laboratories da Sede sao os geradores de material contaminante ou toxico, 

mesmo em pequeno volume. Esses residues nao devem ser misturados ao lixo comum. 0 

descarte desse material deve ser feito por empresas especializadas em descarte de lixo 

contaminado ou toxico.

A maioria dos laboratorios que geram esse tipo de residue costuma armazena-los 

dentro dos laboratorios em recipientes seguros, a exemplo dos metais pesados.

Os produtos como acidos e bases sao neutralizados e descartados. O material 

genetico contaminado tamb6m esta sendo armazenado em caixas nos proprios laboratbrios, 

sendo coletados pela empresa especializada em tratamento de residues, a SERQUIP, que foi 

contratada com recursos de projetos de pesquisa. Foi relatado que esta coleta nao ocorre a 

muito tempo.
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Figura 130 - (a) armazenamento de residuos quimicos em caixas e garrafas recicladas, (b) 

armazenamento de residuos perfuro-cortantes e biologicos em caixas descarpack.

• ANALfSE DOS RESIDUOS DE OBRAS E MATERIAIS ABANDONADOS:

Observa-se em determinadas areas da Sede a locagao de entulhos resultantes da 

execugao de obras, sao restos de tijolos, madeiras, pregos, e garrafas pet utilizadas. E 

tambem vislvel o abandono de lixo eletronico e de mobili&rio com defeito ou danificado em 

areas de circulagao. Os equipamentos e mobiliario abaixo se encontram debaixo da rampa do 

Bloco C. Estes sao mais diffeeis de serem descartados uma vez que se trata de patrimonio da 

Instituigao, ficando dependente da UFAL dar baixa no acervo e a consequents liberagao 

desses residuos. Todos esses residuos podem ser reutilizados, concertados ou reciclados, 

basta para isso uma politica de manutengao adequada e em funcionamento.

114



Rgura 131 - (a) restos de constru?ao do bloco D, (b) equipamentos e mobili£rio abandonado debaixo
da rampa do bloco C.

4.2.8. Drenagem

O terreno apresenta uma topografia com declividade em ambos os sentldos transversal 
e longitudinalmente. A Sintra nao realizou o levantamento topogr£fico do terreno, portanto 

nao 6 posslvel quantificar a declividade com precisao. Percebe-se que as edificagoes 

construidas na parte posterior do terreno receberam um aterro e nivelamento para manter-se o 

nivel inicial mais alto da parte consolidada do Campus. Os dados obtidos atraves do Google 

Earth apontam as declividades descritas a seguir.
No sentido transversal (do acesso frontal ao muro dos fundos) com uma declividade 

media de 4,5% a 6,3%. Nos primeiros 100 m • trecho frontal do Campus, ha um ganho de 

altitude de 3,25 m, o que representa a declividade media de 3,2%, a partir deste ponto, nos 

prbximos 350 m seguintes, ha uma perda de altitude de 9,30 m ate o limite posterior do 

terreno.
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Figura 132 - Fotografia a6rea do terreno do Campus, com a curva de nivel transversal estimada pelo
Google Earth.
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No sentido longitudinal (entre as vias secundarias que limitam o terreno, do ginasio ao 

presidio) h£ uma gradativa declividade de 1,6% a 2,8%, Na area de ocupagao consolidada a 

inclinagao nao e perceptivel, sendo quase nula. Nesse mesmo sentido, a partir dos 150 m a 

contar do Ginasio a declividade aumenta, ao longo de toda a extensao que resta de 600 m, 
que representa uma diferenga de 11,6 m de altitude entre os pontos extremes.
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Figura 133 - Fotografia a6rea do terreno do Campus, com a curva de nivel longitudinal estimada pelo
Google Earth.

Diante das diferentes inclinagoes mencionadas acima, faz-se necess^rio desenvolver 
um estudo aprofundado da drenagem deste terreno, a fim de subsidiar a ampliagao da 

ocupagao do terreno restante.

4.2.9. Paisagismo e arborizagao

A Sede do Campus Arapiraca apresenta carencia de tratamento paisagistico em 

grande parte do espago ocupado. As cireas que contam com algum tratamento paisagistico 

sao predominantemente canteiros que margeiam os ediffeios, se constituindo, portanto em 

paisagismo de contemplagao, apenas.
A grande area descoberta A1 (Figura 134), que d& acesso a Sede, apresenta 

tratamento paisagistico prec£rio, predominando o chao de terra batida que, no periodo de 

chuvas, apresenta alagamento, dificultando a acessibilidade. Nessa area, o tratamento
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paisagistico se resume a presenga de algumas arvores e aos canteiros que margeiam o bloco 

administrative e a biblioteca.

Parte das arvores localizadas nessa £rea ja existia quando a Sede foi implantada, a 

exemplo das duas quixabeiras {Sideroxylon obtusifolium) - uma plantada em canteiro cercado 

por pingo de ouro {Duranta repens aurea) e a outra plantada prbximo a ela, no centra da Area 

de acesso e dos renques de eucaliptos (Eucalyptus sp.), que margeiam os blocos 

remanescentes da antiga Escola Agricola. Os demais exemplares, tais como o pau-brasil 
(Caesalpinia echinata), a arapiraca (Anadenanthera macrocarpa), plantados prbximo ao bloco 

da Biblioteca, o renque de oitis (Licania tomentosa) proximo ao ponto de onibus e as 

palmeiras-fenix (Phoenix roebelenii) em renques no decorrer da calgada de acesso e do PAtio 

da cantina, foram plantados peia propria comunidade universitAria. Proximo ao bloco 

administrative estA plantado um pinheiro araucaria.
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Figure 134 - Mapa de implantagao do nucleo de ocupagao atual do Campus Arapiraca Sede.
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O canteiro que ornamenta a fachada frontal do Bloco Administrative, proximo aos tres 

mastros, consiste numa pequena area retangular forrada com urn gramado ressequido por 

carencia de manutengao, emoldurado por uma cerca-viva de meia altura de Pingo de ouro 

[Duranta repens aurea) e tern, ao centre, plantado urn pau-brasil. O canteiro prdximo ao 

acesso k Biblioteca apresenta configuragao an£loga: uma pequena &rea em semicirculo 

cercada por Pingo de ouro e forrada por grama, ambos com carencia de manutengao. A 

guarita de acesso nao conta com nenhum tratamento paisagistico.

(a) (b)
Figura 135 - (a) Uma das duas quixabeiras plantadas no centre da 4rea de acesso; (b)Um dos renques 

de eucaliptos plantados prdximo ao estacionamento.

(a) (b)
Rgura 136 - Oois renques de palmeiras-fenix; a esquerda, as palmeiras k margem da calgada 

descoberta que interliga a guarita ao bloco da biblioteca; k direita, margeando a circulagao coberta que
interliga o bloco da biblioteca ao p&tio da cantina.
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Figura 137 - (a) renque de oitis, plantado no limite do terreno da Sede com a Praga da UFAL, atr£$ dos 
pontos de onibus; (b) Arapiraca plantada na 6rea de acesso; (c) pinheiro araucaria, plantado proximo

ao bloco administrative.

(a) (b)
Figura 138 - (a) canteiro que ornamenta a fachada frontal do bloco administrative; (b) canteiro prdximo

ao acesso & biblioteca.

O unico espago com tratamento paisagfstico destinado ao uso ativo e coletivo 6 o 

canteiro entre o Bloco do Auditbrio e o Pbtio da Cantina. Esse espago consiste em um grande 

canteiro forrado com um gramado ressequido, carente de irrigagao, emoldurado por uma cerca 

viva de pingo de ouro, apresentando aspecto desagradavel devido a carencia de manutengao. 

Dentro desse canteiro foram plantadas algumas especies omamentais. Na calgada contfgua ao 

canteiro foram plantadas duas palmeiras. Apesar desse espago contar com alguns bancos, 

eles nao dispoem de protegao alguma contra a insolagao direta, o que dificulta a permanencia.
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Figura 139 - (a) vista geral do canteiro entre o Bloco do Auditorio e o Patio da Cantina, (b) as palmeiras 
e os bancos, sem dispositivos de protegao contra o sol.

Na area posterior ao Patio da Cantina, A2 (Figura 140), entre o Bloco do Auditorio e o 

Bloco A, foram plantadas em tufos alguns arbustos e especies ornamentais, como a heliconia 

[Heliconia rostrata), e algumas arvores, como a pata de vaca (Bauhinia forticata), a craibeira 

{Tabebuia aurea), a paineira (Chorisia speciosa) e o oiti {Licania tomentosa). O renque de 

eucaliptos, que perfaz o limite dessa area, ja existia quando o campus foi implantado. O 

espago nao e utilizado para convivio e permanencia, ja que nao possui passarelas de 

circulagao nem equipamentos que convidam como bancos, mesas ou caramanchoes. A 

forragao esta tomada por especies daninhas e se apresenta rarefeita. As arvores apresentam 

desenvolvimento lento, prejudicadas pelafalta de manutengao.

(a) (b)
Figura 140 - Area posterior ao Patio da Cantina; (a) arbusto plantado em tufos, proximo ao acesso do 

auditorio; (b) heliconia plantada proximo ao acesso ao Bioco A.
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Figura 141 - Area posterior ao P4tio da Cantina; (a) espScies arbdreas plantadas no local, como a pata- 
de-vaca e a craibeira; (b) renque de eucaliptos demarcando a £rea em questao.

A area entre o Bloco da biblioteca e o Bloco B, A4 (Figura 142), contem um canteiro de 

experimentos com ervas mediclnais e plantas ornamentais, cultivado por professores do curso 

de Ciencias Bioldgicas; uma passarela, que interliga os Blocos A e B aos Laboratorios das 

ciencias agrarias e um espago sem uso, com forragao deteriorada, onde estao plantadas 

drvores como a craibeira, o angico e dois exemplares de £rvores frutiferas, como a mangueira 

e a goiabeira. 0 local nao tern passado por manutengao, ocasionando em crescimento de 

esp^cies daninhas comprometendo o uso ativo e o aspecto estetico.

(a) • (b)
Figura 142 > Area entre o Bloco da Biblioteca e o Bloco B2; canteiros de expehmento com esp6cies 

medicinais e ornamentais, cultivados por professores do curso de CiSncias Bioldgicas.
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(a) (b) (c)
Figura 143 - Area entre o Bloco da Biblioteca e o Bloco B2; (a) algumas 6rvores plantadas no local, 

como a craibeira e (b) mangueira; (c) espagos tornados por especies daninhas devido a falta de
aparagem.

Na 3rea entre os blocos A e B, A3 (Figura 144), foram plantadas de forma linear, 

algumas especies arboreas como a craibeira, o angico e o pau-ferro. A forragao encontra-se 

tomada por especies daninhas e falta aparagem. 0 espago encontra-se sem uso definido, 

podendo ser utilizado futuramente como area de circulagao, oferecendo uma alternativa de 

trajeto ligando o Bloco A aos blocos C e D.

■' 4 i"
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(a) (b) (c)
Figura 144 - Area entre os blocos A e B; (a) angicos e (b) craibeiras plantadas em linha, com

espagamento m6dio de 6 metros.

Na £rea que abriga o Edificio em “L” e os Laboratbrios do Curso de Agronomia, A5 

(Figura 145), as imediagoes dos edificios tern sido contempladas com agoes de tratamento 

paisagistico, realizadas pelos proprios professores. Exemplos disso sao os canteiros 

construidos para abrigar especies ornamentals e o plantio de brvores, como os renques de 

pata-de-vaca, para melhorar a qualidade paisagistica do local e proteger as edtficagoes contra 

a incidencia direta de raios solares. Contudo, as 4reas de circulagao entre os laboratorios nao
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tem calgamento, dificultando a circulagao, e a grande area entre os laboratdrios e o Bloco C, 

permanece sem tratamento paisagistico algum.

s
i

(a) (b)
Figura 145 - Area que abriga o Bloco Leo Laboratbrio das CiSncias Agreirias; (a) canteiros do 

Laboratbrio de Ciencias Agrbrias, destinados ao plantio de espbcies ornamentals; (b) as mudas de 
arvores e os tutores, plantadas nos arredores do Laboratbrio de Enfermagem.

A brea A6 (Figura 146), onde estao localizados os equlpamentos esportivos nao conta 

com tratamento paisagistico algum, predominando a cobertura por especies daninhas sem 

aparagem conferindo b brea urn aspect© de complete descuido. A implantagao do Ginbsio 

nao considerou o potencial paisagistico do local. O ediftcio foi implantado de costas para a 

vista da cidade que se pode acessar daquele vertice do terreno.

O sistema vibrio, composto pelas vias e estacionamentos, circunscreve o nucleo de 

ocupagao da Sede. Nos canteiros centrals do estacionamento principal, contfguo ao acesso b 

Sede, foram plantados renques de brvores das espbeies acacia japonesa {Sophora japonica) e 

ingazeira. As imediagbes do estacionamento principal tem abrigado a cagamba que serve 

como deposito do lixo produzido pela unidade, ate o recolhimento semanal. A disposigao do 

lixo nao tem sido feita de forma adequada, ocasionando na permanencia de residues no 

entorno da area da cagamba, comprometendo a qualidade paisagistica do local e oferendo 

riscos ambientais e a saude coletiva da comunidade universitbria. A via posterior nao dispde 

de tratamento paisagistico algum, suas margens estao tomadas por espbeies daninhas e a 

paragem nao b feita. A via lateral que da acesso aos Laboratbrios das Ciencias Agrbrias e da 

Enfermagem estb sendo contemplada com o plantio de brvores da espbeie pata-de-vaca, de 

modo a oferecer sombreamento para os vefculos estacionados. Por fim, a pavimentagao do 

sistema vibrio tem sido danificada pelo crescimento de espbeies daninhas, sendo necessbrias 

agoes de reparo.
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(a) (b)
Figura 146 * Sistema vibrio da Sede do Campus Arapiraca. (a) mudas de acacia japonesa e ingazeiras 
plantadas em renques no canteiro central do estacionamento principal, (b) imediagoes do 
estacionamento principal com residues resultantes da disposigao e coleta inadequada do lixo na Sede.
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Figura 147 - Sistema vibrio da Sede do Campus Arapiraca. (a) via posterior, sem tratamento paisagfstico; 
(b) via lateral, mostrando os tutores e as mudas de pata-de>vaca, plantadas nas margens do

estacionamento.

Al£m das £reas analisadas no nucleo de ocupagao da Sede, restaram a &rea que 

abriga os blocos C e D e as 4reas contiguas ao muro do presidio. As imediagdes dos blocos C 

e D, at6 o momento, nao dispdem de tratamento paisagistico algum. A &rea em que se 

encontram as instalagoes construidas recentemente prdximas ao muro do presidio 6 urn 

atestado de como a improvisagao compromete a qualidade paisagistica do local. Implantadas 

de forma nao planejada, essas instalagoes geram residues que sao depositadas na mesma 

area, dando a ela um aspecto de descuido e desorganizagao. A proximidade com o presidio 

tambdm produz um efeito estigmatizante na area, ja que o acesso a ela requer permanente 

cuidado.

Ao restante da gleba de posse da UFAL, tern sido destinado a usos rurais, servindo de 

campo de experiment© para os cursos de Agronomia e Veterin£ria. Nessa grande extensao de
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area, prevalece a ausencia de tratamento paisagistico e a presenga de algumas especies 

arboreas dispersas pelos iimites do terreno.

A Praga da URAL nao esta contida nos Iimites da gleba doada a Sede. A Praga foi 

implantada em 2009 pela Prefeitura Municipal apos varias manifestagoes da comunidade 

universit£ria, que reivindicavam melhorias na 6rea. At6 a execugao da Praga, esse espago 

consistia em um terreno desocupado, nao pavimentado, onde ocorriam alagamentos em 

penodo de chuvas. A implantagao da Praga melhorou a qualidade paisagistica do local, com a 

execugao do calgamento, dos canteiros gramados e com a instalagao de bancos e 

caramanchoes cobertos por trepadeiras. A Praga orientou o tr^fego de veiculos, o 

estacionamento dos onibus, e foram instalados abrigos13 para os usu^rios de transports 

coletivo. 0 plantio de arvores nos canteiros da Praga foi realizado pela Prefeitura de Arapiraca 

em maio de 2011. Foram plantadas palmeiras carpent&rias {Carpentaria acuminata) e imperiais 

{Roystonea oleracea), ipes-roxos {Tabebuia impetiginosa), patas-de-vaca (Bauhinia forticata), 

canafistulas {Peltophorum dubium) e accicias-mimosas {Acacia podalyriifolia) - ver figura 148.
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Figura 148 ■ Implantagao da Praga da UFAL.

A criagao de espagos de uso comum, com tratamento paisagistico, destinado a 

permanencia tern sido apresentada como uma demanda premente pela comunidade 

universit&ria. Tanto a Sede quanto as Unidades carecem de pragas, espagos de integragao, 

6reas arborizadas e circulagoes externas com protegao contra as intemparies, al6m de uma 

arborizagao planejada com vistas a oferecer sombreamento aos usuarios e protegao das

13 Os abrigos imptantados na Praga nao t§m oferecido aos usudrios a protegao almejada. O equipamento apresenta 
proWemas de dimensionamento: a altura do abrigo £ maior do que o recomendado, com isso as chuvas atingem os 
usudrios.
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fachadas dps edificios. contra a insolagao direta' Essas demaridas foram destacadas pela. 

comunidade academica cbmo requisites importantes para a melhoria da qualidade de vida no 

Campus.

4.2.10. Seguranga

A Sede do Campus Arapiraca esta localizada no bairro Bom Sucesso, no Km 6,5 da AL

II 5. O Bairro ap.resehta uso predominantemente residencial, com pequenos aglomerados de 

casas situadas em areas limitrofes da Sede. Esses aglomerados de casas estao concentrados 

em duas Ibcalidades: o Povoado de Sementeira e o Povoado de Barreiras e, o primeiro esta . 

localizado proximo a Praga da’UFAL, acesso principal da Sede, e o segundo, na face horte da 

gleba da Sede. ,

0 grande problems gerador de insegurariga nessa regiao e.o Presidio Desembargador 

Luis de Oliveira Souza (PDLOS). O POLOS foi inaugiirado em 26 de setembro de .2002 para 

receber reeducandos em regime semiabertb. Pbrem, anos depbis passou funcibnar em 

regime fechado. Portanto, o Presidio ja existia quando o terreno for doado a UFAL para a 

construgao do Campus.
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Figura 149 - Imagem de satelite do Campus em Julho de 2011 com a demarcagao do terreno doado ao 
campus e o Presidio Deserribargador Luis de Oliveira Souza (PDLOS) (Grifos nossos). Fonte da 
imagem-base: Alagbas em Dados e Informagbes. Disponfvel em: http://Qeo.seplande.al.aov.br. Acesso 
em 15.07.2012. ' '
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O Presidio e as instalagoes do campus estao a 50 metros de distancia, separados 

simbolicamente por urn muro de 3,5 metros de altura e 150 metros de comprimento, que 

contempla parcialmente apenas uma das tres faces de confrontagao entre a unidade prisional 

e o campus.

A criagao e implantagao do Campus Arapiraca foram aprovadas pela Resolugao nQ 

20/2005, do Conselho Universitario da Universidade Federal de Alagoas, de 19 de agosto de 

2005, como primeira etapa do seu process© de interiorizagao. Segundo a Resolugao, as 

instalagoes fisicas deveriam estar em condigoes de ocupagao ate junho de 2006, com vistas a 

permitir o inicio de seu funcionamento academico a partir de agosto do mesmo ano (Parecer 

CNE/CES n° 52/2007).

Esse relatorio que fundamentou a Resolugao, ainda dispoe que:

Por se tratar de projeto onde convergem os interesses da UFAL e do poder 
municipal e de bases locals, o campus de Arapiraca recebeu importantes 
apoios: da bancada federal de Alagoas, dos politicos de base local, do proprio 
poder municipal e da comunidade em geral. Estes apoios resultaram na 
doagao das instalagoes fisicas da antiga Escola Tecnica Agricola, atravds de 
Lei Municipal ns 2.372/2004, de 29 de dezembro de 2004. Trata-se de uma ex- 
escola-fazenda, atualmente desativada, situada na comunidade de 
Sementeira, distante 6,5Km do centro da cidade, mas servida por linha regular 
de transporte coletivo, rede eletrica, hidraulica e de telefone, e pavimentagao 
asfaltica (Parecer CNE/CES n° 52/2007, p.18).

Apesar da Lei Municipal 2.372/2004, que dispoe sobre a doagao do terreno a UFAL, 

apontar no seu conteudo os tres limites de confrontagao entre o terreno doado e a Unidade 

Prisional, o relatorio que embasou o Parecer n9 52/2007 nao mencionou essa particularidade. 

Na maquete eletronica que ilustra o projeto das instalagoes fisicas da Sede, a Unidade 

Prisional nao aparece.
atm.iJ^.W.a..-un.i. •

Locallza^ao da 
Unidade Prtslonal

Figura 150 - Proposta da implantagao do Campus Arapiraca, e a indicagao da iocalizagao do presidio; 
modificagao do desenho feito pela comunidade academica. Fonte: Dossie com a Pauta Local, 

elaborado em julho de 2012 pelo Comando Local de Greve.
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Apos a primeira fase de implantagao do Campus e infcio das atividades academicas, 

foram registradas v£rias ocorrencias envolvendo o Presidio que comprometeram as atividades 

academicas.

Em 2006, ocorreu uma fuga; em 2007, ocorreu uma rebeliao e em 2008, outra fuga. A 

partir de 2010, as ocorrencias passaram a atingir diretamente a Sede, culminando na 

ocorrencia do dia 02 de abril de 2012, que provocou a paralisagao das atividades na Sede.

Em 22 de janeiro de 2010, as instalagbes da Sede - mais precisamente a sala da 

diregao geral e paredes de alguns laboratbrios - foram alvejadas por projeteis resultantes de 

uma troca de tiros entre agentes penitenciarios e individuos envolvidos numa tentativa de fuga.

i .....vS nrin t

c ;fi)
■oo b

T'- Tf-

■a rti

I
^Ll!1

(a) (b)
Figura 151 - a) Marcas de projeteis na parede do predio de laboratorios e salas de aulas; b) sala da 
Diregao do Campus, com a marca de projetil no vidro (£rea circulada). Fonte: Relatbrio da Comissao da 
Comunidade Academica, 2010.

Ainda no dia 22 de janeiro, o administrador da Sede, redigiu o oficio 025/2010, 
comunicando a diregao do presidio que as instalagoes da universidade foram atingidas por 
projeteis e solicitando a apuragao dos fatos. O oficio foi entregue no dia 25 de janeiro de 2010, 
em companhia da responsive! e do supen/isor da empresa de seguranga Servipa. Segundo a 

diregao do presidio, urn dos fugitives tentou se esconder prbximo ao muro da UFAL e impos 

resistencia efetuando disparos contra os agentes e policiais.

Na ocasiao, o administrador da Sede comunicou a ocorrencia ao Diretor Geral, atravis 

da Cl N9 004/2010, de 26 de janeiro de 2010. O Diretor Geral, atravis do oficio 040, de 05 de 

fevereiro de 2010, comunicou & Magntfica Reitora a respeito da ocorrencia. Esse oficio teve 

como Assunto “Relocalizagao do Presidio Desembargador Luis de Oliveira Souza” e seu 

conteudo alerta para a necessidade de implementagao de agoes emergenciais, mas que 

somente o deslocamento da unidade prisional resolveria definitivamente o problema da 

inseguranga no Campus. Deste modo, o oficio 040/2010 se constituiu como o primeiro
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documento que afirmou a necessidade da relocalizagao do presidio como a solugao definitiva 

para o problema da inseguranga no Campus. Nesse mesmo dia, o Diretor Geral alertou ao 

Superintendente da SINFRA, atraves do oficio 039/2010, sobre a necessidade de ampliar a 

extensao do muro construido entre a UFAL e o Presidio e aumentar a sua altura, de modo a 

evitar que tiros viessem a atingir novamente as instalagoes da UFAL14.

Em 2010, aconteceram pelo menos tres fugas, sendo que duas ocorreram em urn 

intervalo de menos de dez dias.

No dia 04 de margo de 2010, por volta das dezesseis horas e dez minutos, comegaram 

a ser ouvidos disparos de arma de fogo vindos do Presidio. Logo, a comunidade academics, 

que se encontrava nos Blocos B e C, ficou alarmada. Os disparos ficaram cada vez mais 

intensos, gerando panico entre estudantes, tecnicos e professores que se encontravam no 

local. Com a intensificagao dos tiros, pessoas se jogaram ao chao, houve um grande tumulto 

com correria, gritos e desmaios. Os fugitives correram em diregao as salas de aula e podiam 

ser vistos atraves das janelas. Enquanto os fugitives corriam, ouviam-se os disparos de armas 

de fogo e os agentes correndo pelo Campus, com armas em punho, buscando recaptura-los. 

Alguns alunos registraram em video o tumulto.

No dia 08 de margo, alunos, tecnicos e professores do Campus bloquearam parte da 

rodovia AL-115, na altura da Praga da UFAL, em protesto contra a falta de seguranga no 

Campus. No ato, os portoes do campus foram trancados com cadeados e correntes pelos 

estudantes16. A manifestagao terminou apos o agendamento de uma reuniao entre 

representantes da UFAL, Ministerio Publico Estadual (MPE), Governo do Estado e Intendencia 

Penitenciaria. Nesse contexto, foi realizada uma assembleia e formada uma comissao, 

denominada Comissao da Comunidade Academica da UFAL/Campus Arapiraca16, para 

participar das audiencias publicas e representar a comunidade do Campus junto ao Ministerio 

Publico Estadual.

14 COMISSAO DA COMUNIDADE ACADEMICA DO CAMPUS ARAPIRACA. Relatorio apresentado ao 
Ministerio Publico do Estado de Alagoas, 2010.
15 GAZETA DE ALAGOAS. Estudantes da Ufal Arapiraca bloqueiam AL~115. 03.03.2010. Disponivel 
em: http://qazetaweb.alobo.com. Acesso em 15.07.2012.
16 A Comissao era formada por M&rcius Antdnio de Oliveira (Tecnico e Assuntos Educacionais); Thainna 
Thatisuane Oliveira Sena (Estudante); Adriano Souza de Santana (Estudante); Pregentino Severino de 
Souza (Estudante); Juliana Michaello Macedo Dias (Professora); Jose Vieira Silva (Professor); Eliane 
Aparecida Holanda Cavalcanti (Diretora Academica) e Cicero Adriano Vieira dos Santos (Professor).
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Rgura 152 - Manifesta?ao da comunidade academica em 08 de margo de 2010.

Em audiencia realizada no dia 11 de margo de 2010, na sede do Ministerio Publico 

Estadual, em Arapiraca, a Comissao da Comunidade Academica apresentou um relatdrio que 

detalhava o retrospecto dos problemas vivenciados pela comunidade devido k proximidade 

com o presidio. No relatbrio enviado ao Dr. Geraldo Magela Barbosa Piraua, do Ministerio 

Publico do Estado de Alagoas, a comissao solicitou a adogao de medidas urgentes e de 

encaminhamentos que culminassem na retirada e/ou transferencia do Presidio 

Desembargador Luis de Oliveira Souza das proximidades da UFAL/Campus Arapiraca.

>—Bloco de
C. m *snln dc ;niln 

UFAL rO'Muro do Presidio

•jS-'iS*** '

Figura 153 - Proximidade entre o Presidio e as instalagoes do Campus Arapiraca Sede. Fonte: Relatorio 
da Comissao da Comunidade Academica, 2010.

A segunda audiencia contou com a presenga do representante do ministerio publico, 

da Comissao da Comunidade Academica, com o Cel. Dario Cesar e com Cel. Silvio Brito, 

representando o Sistema Penitenciario de Alagoas e a Governadoria do Agreste, 

respectivamente. Nessa audiencia, o Cel. Dario Cesar apresentou como propostas algumas 

medidas de curto prazo, tais como a instalagao da cerca navalhada com concertina, a 

colocagao de gansos para funcionarem como alertas sonoros em caso de fugas e a realizagao 

de rondas por policiais militares. Ficou acordado um prazo de 60 dias para a efetivagao 

dessas agoes.

Na audiencia do dia 13 de maio de 2010, decorridos 45 dias da audiencia anterior, 

nenhuma das medidas havia sido implementadas, ocasionando em reclamagao formal por
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parte da Comissao da Comunidade Academica do Campus Arapiraca Sede. Nessa audiencia, 

o Cel. Silvio Brito afirmou que as agoes seriam implementadas no prazo e que o atraso se 

devia a retirada do custeio destinado aquele fim. O comandante do 39 Batalhao da Policia 

Militar se comprometeu em estabelecer o Cartao Programa e que iria entrar em contato com a 

Universidade, mas deixou claro que as rondas poderiam ser suprimidas em decorrencia de 

ocorrencias policiais.

Passados quinze dias, nova audiencia foi realizada. O prazo de sessenta dias para a 

implementagao das medidas acordadas na segunda audiencia, expirou, e nada foi cumprido.

Em 2011 aconteceram uma rebeliao, uma tentativa de fuga com escavagao de tunel e 

duas fugas, sendo que essas duas ocorreram em urn interval© de aproximadamente 18 horas, 

entre os dias 04 e 05 de setembro. Em janeiro, foi descoberto na cela nQ 14, do modulo l do 

Presidio, urn tunel de aproximadamente 30 metros, que teria sua abertura final ao lado do 

almoxarifado da Sede do Campus. No dia 26 de janeiro, foi recomendado a gestao do 

Campus a evacuagao dos predios devido aos reeducandos estarem amotinados. Pouco 

tempo depois, as instalagoes da Sede foram novamente alvejadas por tiros, estilhagando a 

vidraga de uma das janelas da sala de pranchetas.

No dia 04 de setembro, estava sendo realizado na Sede do Campus urn concurso do 

Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Estavam na Sede 1.250 pessoas prestando o concurso, 80 

fiscais, 06 apoios, 03 coordenadores e 01 assistente. Por volta das 15 horas, 14 reeducandos 

pularam o muro do Presidio, passaram por debaixo da cerca e correram em diregao ao 

matagal, quando foram vistos pelos candidates que estavam fazendo provas nos blocos B e 

C. A partir disso comegou tumulto, com correria e pessoas se deitando no chao. Dois agentes 

penitenciarios entraram nas instalagoes da UFAL com o intuito de entrar de sala em sala para 

fazer averiguagao. Por volta das 15 horas e 20 minutos comegaram as explosoes das bombas 

de efeito moral. Em meio ao tumulto, urn grupo de professores e tecnicos organizou a retirada 

do pessoal. O concurso foi cancelado.

Na segunda-feira, dia 05 de setembro, houve a fuga de dois reeducandos e os agentes 

entraram nas instalagoes da Sede para empreender tentativas de captura dos fugitives. Alguns 

fugitives foram capturados na cidade e na zona rural do muniefpio no decorrer daquela 

semana.

Na tarde do dia 05 de setembro foi realizada uma reuniao entre a diregao geral, a 

diregao academica, a reitoria, coroneis da policia militar e supervisors da Servipa. A reuniao 

contou com a participagao de professores e alguns pro-reitores e teve por motivagao 

solucionar o problema da seguranga na Sede do Campus. Na reuniao, a reitoria se mostrou 

preocupada com a situagao e um dos participantes da reuniao chegou a sugerir que a
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comunidade universitaria fizesse um curso de capacitagao para "enfrentar situagoes de 

perigo”.

No dia 15 de setembro, foi realizada uma mesa redonda no patio do Campus 

Arapiraca. A mesa foi organizada pelos professores do Curso de Arquitetura e Urbanismo e 

contou com a participagao da Eliane Aparecida Holanda Cavalcanti, diretora academica do 

campus; da Deputada C£lia Rocha, prefeita de Arapiraca na ocasiao da doagao do terreno & 

UFAL; do Promotor Saulo Ventura, representante do Minist6rio Publico de Alagoas; da Profa. 
Dra. Suzann FI6via Cordeiro de Lima (FAU/UFAL), especialista em arquitetura de unidades 

prisionais; e Juciela Cristina dos Santos, representante da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Arapiraca. A mesa debateu sobre os problemas decorrentes da proximidade 

entre a UFAL e o Presidio, o sucateamento da estrutura do POLOS provocada por sucessivas 

improvisagoes devido & mudanga do regime semiaberto para o fechado e as medidas 

possiveis para a resolugao do problema.

Apos o encerramento da mesa redonda, foi realizada uma manifestagao por alunos, 
tecnicos e professores do Campus, vestindo camisas pretas e cobrando medidas definitivas 

para garantir a seguranga no Campus. A manifestagao fechou a rodovia AL 115 em Irente a 

Praga da UFAL e cobrou uma audiencia com o Ministerio Publico Estadual. 0 aniversario de 

cinco anos do Campus foi "celebrado” na manifestagao com palavras de protest©. O Ministerio 

Publico recebeu dois representantes da comunidade e iniciou o dialogo com o poder publico 

para solucionar o problema.

Figura 154 - Comunidade academica da UFAL na manifestagao realizada em 15 de setembro de 2011 
na AL 115, pedindo seguranga no Campus. Fonte: httD://diariodoconQresso.com.br

132



Em reuniao realizada no dia 07 de outubro de 2011, no Palacio Republica dos 

Palmares, na presenga da Ana Dayse Dorea e da comunidade academica, o Governador do 

Estado anunciou que iria construir urn novo presidio em Arapiraca e que o Presidio 

Desembargador Luiz Oliveira de Souza seria desativado. Como medida emergencial o 

Govemo afirmou a construgao de urn muro de 6 metros de altura por 310 metros de 

comprimento, com custo estimado em R$ 350 mil, complementando o muro existente17.
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Figura 155 - Reuniao com o governador realizada no dia 07 de outubro de 2011. Fonte:
httD://www.aQenciaalaaoas.al.aov.br

No dia 09 de novembro de 2011, em reuniao realizada com as presengas do reitor da 

UFAL, Eurico Lobo, e do corregedor geral de Justiga, desembargador James Magalhaes, o 

Governador do Estado prometeu desativar o Presidio Desembargador Luiz Oliveira de Souza 

em 90 dias a partir daquela data. Com a desativagao, os reeducandos do Presidio de 

Arapiraca seriam transferidos para o sistema prisional de Maceib, at£ que a Superintendencia 

Geral do Sistema Penitenciario construisse a outra unidade prisional. A construgao do muro foi 
abortada com a justificative de que os recursos alocados em um muro que seria destruido 

depois da desativagao poderiam ser utilizados na reforma das celas no Presidio Baldomero 

Cavalcanti.
Em 10 de fevereiro de 2012, atendendo ao pedido da Defensoria Publica de Arapiraca, 

o Juiz Jose Miranda Santos Junior, da 4s Vara de Fazenda de Arapiraca, concedeu liminar 
determinando que o Estado de Alagoas se abstivesse de desativar o Presidio Desembargador 
Luiz de Oliveira Souza e de transferir coletivamente os detentos para a capital, at6 que um 

novo presidio seja construido na cidade, sob pena de multa di&ria de R$ 500 mil.

17 Disponivel em: http://www.aQenciaalaQoas.al.Qov.br. Acesso em 15.07.2012.
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A decisao de conceder parcialmehte a liminar foi justificada pelo magistrado em oito 

pontos18: 1. Imposigao aos reeducandos de dificuldades para usufruir do direito de visita, ja 

que a transferencia acarretaria em custos de deslocamento para suas familias; 2. A 

jurisprudencia dos tribunals superiores orienta que a pena deve ser cumprida perto da familia; 

3. O PDLOS oferece meios para a integragao social e ressocializagao dos reeducandos 

atraves do ensino fundamental, trabalho em padaria, trabalho externo, entre outros; 4. A 

transferencia vai contra a tendencia nacional de descentralizagao carceraria, fechando-se 

presidios enormes e abrindo-se em seu lugar v&rios menores; 5. H£ deficiencia carceraria em 

Maceio, com a ocorrencia de assassinates, ameagas de fuga e principalmente a superlotagao; 

6. As fugas sao causadas pela incompetencia estatal e nao podem ser justificadas para 

transferir os presos, sendo necessarias providencias, como por exemplo, aumento do numero 

de agentes. 7. Os preceitos da Constituigao da Republica versam que todos sao iguais 

perante a lei, sejam detentos ou estudantes; a Unidade Prisional foi construfda primeiro que a 

UFAL e a protegao dos estudantes e tarefa do estado. 8. Descumprimento por parte do 

governo do estado das promessas feitas para efetivar medidas para a resolugao do problema.

Passados os 90 dias, o Governo do estado nao contestou a liminar, a desativagao do 

presidio nao foi realizada e a comunidade academica iniciou o ano letivo de 2012 aguardando 

novas propostas para resolugao do problema.

No dia 02 de abril de 2012, por volta do meio-dia, quinze reeducandos fugiram da 

Unidade Prisional e invadiram a Sede do Campus. A fuga dos reeducandos aconteceu no 

termino do turno da manha, deixando a comunidade academica em panico. Houve intensa 

troca de tiros com a policia e um dos presos foi atingido. Durante o tiroteio, uma das janelas 

do laboratorio de informatica, no bloco C, teve a vidraga estilhagada por um projetil. Houve 

correria e tumulto. Uma moradora da regiao foi feita refem por um dos fugitives, o 

companheiro da vitima reagiu e foi baleado. Dois indivfduos envolvidos na fuga sequestraram 

os motoristas das vas que faziam o transports dos professores. Felizmente, a agao da policia 

foi rapida, os sequestradores foram interceptados e presos nos limits do municipio de Craibas, 

e os refens, libertados.

No dia seguinte, a comunidade academica realizou uma assembleia e deliberou pela 

paralisagao imediata das atividades na Sede do Campus ate que o Presidio Desembargador 

Luiz Oliveira de Souza fosse definitivamente desativado. Em seguida, foi realizada uma 

manifestagao que caminhou da Sede do Campus ate o Forum, com o objetivo de fazer uma 

reuniao com o Juiz da 4§ Vara de Execugoes Penais. A reuniao contou com representantes da

18 Agao Civil Publics. Liminar. REQUERENTE: Defensoria Publics do Estado de Alagoas. REQUERIDO: 
0 Estado de Alagoas * Process© nS; 0000280-43.2012.8.02.0058 de 13/02/2012.
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comunidade academica, com o defensor publico Andre Chalub e com o Juiz Jose Miranda 

Santos Junior, autor da liminar que impediu a desativagao do Presidio.

Ainda no dia 03 de abril, o reitor Eurico Lobo se reuniu com o Vice-Governador Jose 

Thomaz Mono e com representantes da Seguranga Publica, para buscar uma saida que 

amenizasse a situagao de risco nos Campi Arapiraca e A. C. Simoes19.

A assembleia da Associagao dos Docentes da UFAL (ADUFAL), realizada no dia 04 de 

abril, no auditbrio da reitoria da UFAL, no Campus A. C. Simoes, deliberou a favor do apoio k 

paralisagao das atividades no Campus Arapiraca por questbes de seguranga. A assembleia 

decidiu encaminhar ao Conselho Universit&rio (Consuni) ofi'cio com solicitagao de que o orgao 

colegiado deliberasse pela suspensao das atividades academicas no Campus de Arapiraca 

ate que o problema da falta de seguranga da comunidade academica fosse concretamente 

resolvido.
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Figura 156 - Manifestagao da comunidade universit£ria em frente ao F6rum de Arapiraca. Fonte: 
aranoticia.bloQSDOt.com.br. Acesso em 15.07.2012.

Na manha do dia 06 de abril, foi realizada outra reuniao, no Campus. Na reuniao 

estiveram presentes representantes do Governador, da Corregedoria de Justiga de Alagoas, 

do Juiz de Execugbes Penais, da Defensoria Publica, do Coronel da Policia, da Deputada C6lia 

Rocha, do Reitor, do Procurador do Ministbrio Publico estadual e um grupo de professores, 

tecnicos e estudantes. A reuniao culminou em um impasse, jb que as autoridades propunham 

como medidas de curto prazo, aumentar a seguranga, e em longo prazo, a remogao do 

presidio. Os representantes da comunidade acadbmica rechagaram quaisquer medidas 

paliativas e firmaram a posigao de que so retornariam as atividades no campus apbs a 

desativagao do presidio.

19 Em 28 de margo de 2012, houve fuga do Presidio Baldomero Cavalcanti e gerou tumulto no Campus 
A. C. Simoes, em Maceib.
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Figura 157 - Guarita de acesso ao Campus Arapiraca Sede com faixa fixada anunciando a paralisagao.
Fonts: http://educacao.uol.com.br

O Conselho Universit6rio da UFAL, em sessao do dia 09 de abril de 2012, decidiu por 

unanimidade atraves da Resolugao N2 21/2012, aprovar a suspensao tempor^ria das 

atividades no Campus Arapiraca, entao paralisadas hci mais de uma semana, justificada pela 

inseguranga gerada pelas fugas do presidio vizinho ao Campus. A administragao central da 

UFAL apoiou a decisao e defendeu que as atividades so deveriam ser retomadas quando os 

6rgaos responsaveis tomarem as providencias necess&rias para nao mais colocar em risco a 

vida da comunidade academica20.

No dia 11 de abril, um grupo de estudantes, tecnicos e professores da Sede do 

Campus fizeram uma passeata pelo centro de Arapiraca. O protesto paralisou o transito da 

Rua Estudante Jose de Oliveira Leite e da Avenida Rio Branco. A manifestagao contou com a 

participagao de pais dos alunos e teve como objetivo conscientizar a comunidade citadina 

sobre os riscos de seguranga na UFAL, devido a proximidade com o presidio.

Nesse mesmo dia, o juiz Giovanni Alfredo de Oliveira Jatuba, titular da 4§ Vara de 

Arapiraca, revogou a liminar que impedia a transferencia de detentos do Presidio 

Desembargador Luiz de Oliveira Souza. A decisao visava remover os impedimentos legais ao 

remanejamento dos reeducandos e a desativagao do presidio. Contudo, o juiz da Vara de 

Execugoes Penais de Maceio, Jose Braga Neto, informou que as unidades prisionais da 

capital estavam com a capacidade esgotada e nao havia como receber mais 194 detentos de 

Arapiraca.

No dia 12 de abril, parte da comunidade academica do Campus Arapiraca se deslocou 

para Maceio com o objetivo de agendar uma reuniao com o Governador. Foi montado um

20 UFAL Conselho Universitario aprova suspensao das atividades em Arapiraca. 11.04.2012. 
Disponivel em: http://www.ufal.edu.br/noticias. Acesso em 15.04.2012.
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acampamento na Praga dos Martirios, proximo ao Pal6cio Republica dos Palmares, com o 

apoio da Central Unica dos Trabalhadores (CUT) e da Associagao dos Docentes da UFAL 

(ADUFAL). Foram realizados atos de protesto pelas ruas do centre de Maceio, na noite do dia 

12 e na manha do dia seguinte. Ainda na noite do dia 12 de abril, houve manifestagao da 

comunidade universitdria em frente ao Hotel Radisson, onde o governador participava da 

solenidade de abertura de um congresso realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Cardiovascular. Com esse protesto, a comunidade academica assegurou uma reuniao com o 

governador, agendada para atarde do dia seguinte.

Na reuniao com o governador, os representantes da comunidade universitaria pediram 

a transferencia dos reeducandos e a desativagao do presidio com vistas a solucionar 
definitivamente a questao da inseguranga no Campus Arapiraca. O governador se 

comprometeu a acelerar as obras de reforma das celas no Presidio Baldomero Cavalcanti e 

transferir os detentos de Arapiraca para essas celas.

No dia 18 de abril de 2012, foi realizada uma reuniao convocada pela diregao geral do 

Campus Arapiraca. A reuniao aconteceu no auditorio da UNEAL e contou a presenga de 

tecnicos-administrativos e docentes. Finalizada a reuniao, foi feita uma assembleia pelos 

professores e tecnicos da Sede, para dar encaminhamentos a mobilizagao em prol da 

desativagao do Presidio e retorno as atividades no Campus. Um grupo de professores de 

Palmeira dos Indios fez uma apresentagao chamando a atengao para a complexidade do 

problema, destacando alternativas para o conflito entre a universidade e o presidio. Tamb6m 

nessa assembleia, foram formadas duas comissoes, uma para redigir uma carta aberta & 

sociedade, explicando os motives da paralisagao, e outra para construir um blog de 

divulgagao das atividades de mobilizagao.
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Figura 158 - Blog do movimento UFAL Segura.
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Ainda em abril, iniciaram as tratativas para a construgao de um novo presidio no 

Agreste Aiagoano que receberia os detentos do PDLOS. As primeiras negociagoes entre o 

govern© do estado e a prefeitura municipal para acertar a construgao do novo presidio em 

Arapiraca, fracassaram.

Na ultima semana de abril, a vice-reitora da UFAL, Rachel Rocha, e o diretor geral do 

Campus Arapiraca, Marcio Aurelio Lins dos Santos, estiveram em Brasilia para uma reuniao 

com o diretor geral do Departamento Nacional de Penitenciarias. Na reuniao foi acordado que 

o Ministerio da Justiga estaria disponibilizando a partir daquele momento 14,5 milhoes de reais 

para serem investidos na construgao do novo presidio, sendo necessaria somente a 

disponibilizagao de uma area para a construgao do presidio. Segundo o diretor do referido 

Departamento, o Ministerio da Justiga ja possuia um projeto padrao para presidios e que o 

govern© do estado poderia utilizar.

Nessa ocasiao, o govern© do estado informou que estariam prontas 100 celas que 

estavam desativadas no presidio Baldomero Cavalcante e que foram reformadas para receber 
os detentos de Arapiraca, enquanto o novo presidio nao estivesse construido. Contudo, 

desembargadores do Tribunal de Justiga de Alagoas afirmaram que o presidio Baldomero 

Cavalcante estava superlotado e que as celas reformadas ja estavam destinadas a receber 
detentos do proprio presidio.

Em 03 de maio, foi realizada outra reuniao convocada pela diregao geral com os 

tecnicos-administrativos e docentes do Campus Arapiraca Sede. A reuniao foi realizada no 

auditorio do Forum de Arapiraca (Forum Desembargador Orlando Monteiro Cavalcante 

Manso) para tratar da paralisagao das atividades na Sede do Campus. Encerrada a reuniao, os 

tecnicos e docentes realizaram nova assembleia para propor encaminhamentos a 

mobilizagao. Para marcar os 30 dias de paralisagao, a comunidade academica realizou uma 

passeata no centro de Arapiraca. A passeata parou em frente & Camara de Vereadores e 

cobrou do legislative local uma posigao mais ativa junto ao governador para resolver o 

problema.
Nesse mesmo dia, o governo anunciou a compra de um terreno de 6,63 hectares no 

municipio de Craibas para a construgao do novo presidio. O projeto contaria com recursos de 

R$ 14,5 milhoes provenientes de emenda parlamentar ao Orgamento da Uniao e mais R$ 1,5 

milhao de contrapartida do estado. A compra do terreno foi realizada por meio de processo de 

desapropriagao por interesse social.
Em 04 de maio, a Unidade Palmeira dos Indies realizou uma mesa redonda para 

discutir a relagao entre a universidade e o presidio. Participaram da mesa, a Diretora 

Academica do Campus Eliane Cavalcanti, o Defensor Publico Andre Chalub, a Profa. Dra.
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Suzann Flavia Cordeiro de Lima, dentre outros. A mesa debateu sobre a situagao do sistema 

prisional no estado, sobre o sentimento de inseguranga vivenciado pela comunidade 

academica no campus e sobre as instalagdes fisicas do PDLOS.

Nesse mesmo dia, em Maceio, o corregedor de justiga do TJ/AL, James Magalhaes, 

solicitou a transferencia dos reeducandos do Presidio de Arapiraca para o sistema 

penitenciario de Maceio e concluiu um relatorio sobre a situagao caotica em que se 

encontrava o sistema prisional no estado de Alagoas. 0 relatorio foi entregue ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) e ao Conselho Nacional de Justiga (CNJ).

Em 21 de maio, o juiz da Vara de Execugoes Penais de Arapiraca, Joao Luiz Azevedo 

Lessa, autorizou a transferencia dos 202 detentos do Presidio Desembargador Luiz de Oliveira 

Souza, em Arapiraca, para o sistema prisional de Maceio, em carater de urgencia. A decisao 

foi justificada pelo magistrado em razao da proximidade entre o presidio e a universidade, do 

elevado numero de fugas registradas em curto periodo de tempo, do perigo das fugas para a 

comunidade academica, do numero reduzido de agentes penitenciarios tralhando na unidade, 

e da ausencia de equipamentos para reforgar a seguranga, tais como cerca eletrica, cameras 

e alarmes. 0 pedido da Defensoria Publica para nao transferir os reeducandos do PDLOS para 

os presidios de Maceio foi negado e a transferencia foi autorizada.

Na noite do dia 21 de maio, foi realizada uma grande mobilizagao que reuniu viaturas 

do Bope e de outros orgaos da Policia Militar no PDLOS, objetivando cumprir a decisao 

judicial e realizar a transferencia dos reeducandos para penitenciarias de Maceio. A 

transferencia estava prevista para iniciar no turno da madrugada. Contudo, a transferencia foi 

suspensa na mesma noite, por determinagao judicial emitida pelo juiz Jose Braga Neto, da 

Vara de Execugoes Penais de Maceio. 0 magistrado alegou que a transferencia dos 

reeducandos para Maceio nao poderia ocorrer, pois o sistema penitenciario da capital estava 

superlotado e com problemas de infraestrutura.

No dia 22 de maio, durante a sessao ordinaria da Camara Municipal, por seis votos a 

quatro, os vereadores aprovaram a indicagao que solicitava ao governo estadual, transformar 

o presidio Desembargador Luiz de Oliveira Souza em Casa de Custodia. 0 vereador Tarciso 

Freire (PSD), autor da indicagao, afirmou na tribuna que a intengao era criar um vinculo de 

ressocializagao dos presos, onde os mesmos poderiam fazer trabalhos manuais como a 

plantagao de hortas, a fabricagao de moveis, entre outras atividades. Os vereadores que 

votaram contra a indicagao justificaram afirmando que a transferencia dos presos deveria 

acontecer e aquele espago deveria se tornar um nucleo educacional, haja vista a necessidade 

de expansao futura do Campus da UFAL21.

21 Minuto Arapiraca. Vereador quer transformar presidio de Arapiraca em Casa de Custodia.
23/05/2012. Disponivel em: http://minutoarapiraca.com.br. Acesso em: 23.05.2012
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Em 28 de maio, o Desembargador Edvaldo Bandeira Rios concedeu a liminar em 

habeas corpus coletivo impetrado pelo Nucleo Criminal da Defensoria Publica de Alagoas, no 

intuito de proibir a transferencia dos presos do Presidio Desembargador Luiz de Oliveira 

Souza para os presidios da Capital. 0 magistrado justificou a decisao afirmando que 

transferencia mostrou-se generica e sem amparo em fundamentagao concreta. 0 defensor 

publico Andre Chalub alegou que o habeas corpus teve como objetivo proteger o direito dos 

detentos oriundos do agreste e do sertao de permanecer proximos as suas regibes de origem, 

assim como assegurar o direito a visitagao de seus familiares. Andre Chalub solicitou ao 

relator do processo que considerasse tambem o principio da individualizagao da pena22.

Em 29 de maio, estudantes da UFAL Campus Arapiraca fizeram nova manifestagao e 

foram ao plenario da Camara Municipal de Arapiraca, onde participaram de uma tribuna livre e 

apresentaram uma carta de repudio ao legislative municipal, que fora favoravel a criagao de 

uma casa de custodia onde hoje funciona o atual presidio. Os estudantes apresentaram urn 

relatorio sobre as fugas e os transtornos vividos pela comunidade academica do campus 

devido a proximidade com o presidio23.

Em 13 de junho, o governo do estado, atraves da Procuradoria Geral do Estado de 

Alagoas (PGE/AL), garantiu a imissao de posse da area onde sera construfdo o novo presidio, 

no municipio de Craibas. A imissao de posse foi concedida pelo juiz da 4§ Vara de Arapiraca, 

Giovanni Jatuba. Os recursos para a desapropriagao do terreno partiram do Tesouro do 

Estado, e as obras do novo presidio do Agreste serao financiadas com recursos do Governo 

Federal. A desapropriagao do terreno foi uma solicitagao da Superintendencia Geral do 

Sistema Penitenciario (SGAP)24.

Em 14 de junho, foi realizada uma Assembleia da comunidade academica do Campus 

em Arapiraca, no Ginasio Esportivo Municipal, na Praga Ceci Cunha, em Arapiraca. A 

assembleia deliberou pela realizagao de nova audiencia com o Governador para definigao de 

prazos para a transferencia dos reeducandos e desativagao do presidio. Apos a assembleia, 

trezentas pessoas sairam em passeata pelas ruas da cidade e ocuparam por tres horas a sede 

da Governadoria do Agreste, ocasiao em que conseguiram o agendamento de nova audiencia 

com o governador.

Em decisao publicada no Diario de Justiga Eletronico em 15 de junho, o 

desembargador Alcides Gusmao da Silva, integrants da Primeira Camara Criminal do Tribunal

22 PRIMEIRA EDIQAO. Transferencia dos detentos de Arapiraca e suspense. 28/05/2012. Disponivel 
em: http://primeiraedicao.com.br. Acesso em: 04.05.2012.
23 7 SEGUNDOS. Estudantes da UFAL vao & Camara de Arapiraca e cobram agio de vereadores.
30/05/2012. Disponivel em: http://www.7seQundos.com.br. Acesso em: 08.06.2012

24 TUDO NA HORA. Estado desapropria terreno para construir novo presidio de Arapiraca; o atual seri 
desativado. 13/06/2012. Disponivel em: http://tudonahora.uol.com.br. Acesso em: 19.06.2012.
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de Justiga, suspendeu decisao de primeiro grau que determinava a desativagao do Presidio 

Desembargador Luiz de Oliveira Lima. De acordo com informagoes do processo, o Conselho 

Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria, apos realizar visitas nas unidades prisionais do 

Estado, avaliou as condigoes de funcionamento do presidio de Arapiraca como regulares, se 

comparadas com outras unidades prisionais do Estado. Para o magistrado, a remogao dos 

detentos nao se trataria de uma medida de interesse publico e aprofundaria o problema das 

p^ssimas condigoes de encarceramento no sistema prisional alagoano. Foi proposto o 

aumento do numero de agentes considerando que o problema nao tern carater estrutural, mas 

organ izacional25.

No mesmo dia 15 de junho, o reitor Eurico Lobo, juntamente com o diretor geral do 

Campus Marcio Aurelio, a diretora academica Eliane Cavalcanti, os representantes do corpo 

docente Cicero Adriano, do corpo discente, Laudemmy Layon, e do corpo tecnico- 

administrativo Sivaldo Paulino, realizaram uma reuniao com o corregedor-geral de justiga, 

James Magalhaes. Segundo o corregedor-geral, a transferencia dos apenados era uma 

questao de decisao politica e que estava atuando na mediagao entre o estado e a UFAL, mas 

que a materia estava no ambito judicial e que fugia a competencia da corregedoria26.

No dia 21 de junho, a comunidade academica, acompanhada por pais de alunos da 

instituigao, se deslocou novamente para Maceio. O ato de mobilizagao, que contou com o 

apoio da Associagao dos Docentes da UFAL (ADUFAL), concentrou-se na Praga dos Martirios 

e realizou um "panelago” com manifestagoes no centre da cidade. A reuniao agendada na 

semana anterior estava em vias de ser adiada, mas apos os atos de protest©, a comunidade 

academica conseguiu manter a realizagao da audiencia com o governador Teotonio Vilela, no 

Palacio Republica dos Palmares naquele dia. 0 objetivo da audiencia foi de obter do governo 

um prazo definitive para que fosse realizada a remogao dos detentos do PDLOS27. A audiencia 

evidenciou um descompasso entre o executive e o judiciario estaduais no trato da questao e 

foi agendada uma nova reuniao para o dia 23 de junho, onde estariam presentes os chefes 

dos poderes executive, legislativo e judiciario estaduais paratratar do problema.

No dia 23 de junho, foi realizada a reuniao28 e os representantes do Poder Judiciario 

afirmaram a impossibilidade da transferencia imediata dos reeducandos de Arapiraca devido a

25 AQUI ACONTECE. TJ mantem funcionamento do presidio de Arapiraca. 15.06.2012. Disponivel 
em: http://aquiacQntece.com.br. Acesso em:19.06.2012.

26 Radio 96 FM Arapiraca. Reitor da Ufal se reunird com minlstro para tentar resolver impasse do 
presidio. 18.06.2012. http://www.96fmarapiraca.com.br Acesso em: 19.06.2012

27 ALAGOAS EM TEMPO REAL Professores da Ufal fazem concentragao na Praga dos Martirios.
21.06.2012. htto://www.alaooasternpo.com.br. Acesso em: 21.06.2012.

28 Participaram da reuniao o Governador do estado de Alagoas Teotdnio Vilela, o Presidente do Tribunal 
de Justiga de Alagoas, Des. Sebastiao Costa Filho, os deputados estaduais Judson Cabral e Ronaldo 
Medeiros; o reitor Eurico Lobo, o presidente da Associagao dos Docentes da UFAL, Antonio Passes; o
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superlotagao e problemas de infraestrutura no sistema prisiona! de Maceio. Alem dlsso, estava 

em vias de iniciar a implementagao das agoes do Plano Brasil Mais Seguro, em Alagoas, que 

tinha como um dos seus objetivos cumprir mandados de prisao pendentes com vistas a 

acabar com o sentimento de impunidade no estado. Em Alagoas, esses mandados 

totalizavam mais de tres mil, o que acarretaria no aumento do numero de encarcerados nos 

presidios estaduais.

Figura 159 - Reuniao realizada em 23 de junho de 2012, que reuniu representantes da UFAL e dos 
poderes executivo, legislative e judiciario para tratar do problema do presidio.

Em 25 de junho foi realizada nova reuniao que propos como encaminhamento a 

assinatura de um termo de compromisso pelos tres poderes e a UFAL, a ser firmado no dia 03 

de julho, assegurando a desativagao do presidio em sete meses: prazo necessario para 

concluir as obras do novo presidio, em Craibas. 0 termo propos que durante esses sete 

meses, a comunidade academica voltaria as atividades no Campus e seriam feitas a instalagao 

de cercas navalhadas e rondas frequentes da PM para garantir a seguranga.

A proposta contida no termo de compromisso foi levada pelo reitor Eurico Lobo para 

ser discutida em assembleia com a comunidade academica. Nessa assembleia, ocorrida em 

28 de junho de 2012, no Ginasio Joao Paulo II, em Arapiraca, a comunidade academica nao 

aceitou a assinatura do termo. As falas proferidas por alunos e professores reafirmaram a 

posigao que havia sido tomada desde o inicio da paralisagao: nao aceitagao de medidas 

paliativas e retorno as atividades no Campus somente apos a desativagao do presidio. Para 

voltar as atividades apos a greve, a comunidade propos o funcionamento da universidade em 

instalagoes ffsicas na cidade, desde que o governo iniciasse as obras do novo presidio, em 

Craibas.

procurador Federal Paulo Cesar; os secretaries de Estado da Defesa Social, Dario Cesar, e do Gabinete 
Civil, Alvaro Machado; o superintendents geral de Administragao Penitenciaria, Carlos Luna; o diretor 
geral do Campus Arapiraca, Marcio Aurelio, a diretora academica Eliane Cavalcante; o professor Cicero 
Adriano; o tecnico Sivaldo Paulino e o estudante Laudemmy Layon, do curso de Arquitetura.
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Diante do retrospecto exposto, pode-se constatar que a proximidade com o Presidio 

tem posto em risco a integridade fisica da comunidade academica. Uma unidade prisional tern 

por objetivo a reclusao com a ressocializagao dos reeducandos. Contudo, nao deixa de ser 
urn equipamento de seguranga publica, com regras de funcionamento especificas, que 

requerem guaritas de vigilancia com agentes penitenciarios fortemente armados.
Tentativas de fugas acontecem em toda e qualquer modalidade de instalagao prisional 

de regime fechado. O Presidio em questao confronta o campus em suas duas faces laterals e 

dos fundos, aumentando a probabilidade dos fugitives buscarem rotas de tuga passando por 

dentro da universidade. Alem disso, foram registradas tentativas de fuga por tunel. Nesse 

caso, a construgao de urn muro circundando o Campus prejudicaria a visibilidade dos agentes 

e colocaria ainda mais em risco a comunidade academica.

Considerando as frequentes ocorrencias de tiroteios e fugas envolvendo o Presidio e 

suas tres faces de confrontagao com o campus da UFAL, e possivel constatar que, mantidas 

as condigoes atuais, quanto mais a universidade ampliar suas instalagoes, mais ela envolvera 

a unidade prisional e mais riscos a comunidade academica correra. Portanto, se a 

proximidade com a unidade prisional se mantiver, o Campus Arapiraca Sede estara 

condenado a nao expandir suas instalagoes, nao projetar o seu future e, portanto, a nao tragar 
estrategias de desenvolvimento. Em suma, a manutengao da unidade prisional confrontando a 

regiao central do campus, nas condigoes em que se encontra, supoe a mode do espago 

universitario como territorio de convivencia e de construgao do conhecimento.

Do ponto de vista academico e institucional, as ocorrencias envolvendo o Presidio 

causaram enormes danos as atividades universitarias. As varias paralisagoes por motivo de 

fugas, rebelioes e tiroteios; as frequentes e infrutiferas audiencias com 6rgaos publicos; e o 

sentimento latente de inseguranga por parte da comunidade academica prejudicam o 

desenvolvimento do Campus como espago de produgao e socializagao do conhecimento.
Por fim, o Plano Diretor propoe como diretriz-master para o Campus Arapiraca Sede, 

a realocagao do Presidio Desembargador Luis de Oliveira Souza. Sem a realocagao do 

presidio, todo o esforgo de planejamento para o desenvolvimento academico e fisico-territorial 
do Campus Arapiraca Sede nao lograra efeitos positives concretos no tempo e no espago.

4.2.11. Demandas dos Cursos da Unidade

No intuito de promover o reconhecimento das demandas e necessidades dos cursos 

do Campus Arapiraca, a Comissao de elaboragao do Plano Diretor deste Campus realizou um 

levantamento de dados e informagoes atraves da colaboragao dos coordenadores dos cursos. 
Foi aplicado um questionario para cada coordenagao de curso abordando tres criterios de
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analise: numero de pessoal (quantificagao e caracterizagao do corpo tecnico, discentes e 

docentes do curso); espago fisico (quantificagao e caracterizagao dos espagos fisicos 

utilizados para as atividades do curso) e espago fisico para docentes (quantificagao e 

caracterizagao dos espagos fisicos utilizados para as atividades desenvolvidas 

exclusivamente pelo corpo docente). As respostas obtidas fomentaram este relatdrio da 

Unidade Arapiraca. As demandas de infraestrutura dos cursos encontram-se abaixo descritas.

Para as atividades de ensino sao disponibilizadas atualmente 4 a 5 salas de aula para 

cada curso. Estas salas nao sao exclusivas dos cursos sendo utilizadas de forma 

compartilhada de acordo com os horarios das disciplinas ofertadas entre os cursos de

A maioria dos coordenadores de cursos afirma que para a 

atividade de ensino, nao existem especificidades de mobiliarios para as salas de aula, sendo 

necess&ria apenas a disponibilidade do mobiliario padrao, ou seja, carteiras para os 

estudantes e mesa para o professor. Apenas o Curso de Arquitetura e Urbanismo, diferencia- 

se dos demais, pois, para as aulas pr£ticas de desenho e projeto, necessita de uma sala maior 

para abrigar as pranchetas individuals. A coordenadora do curso de Pedagogia tambem 

aponta a necessidade de sala diferenciada para a oferta de futuras disciplinas do curso que 

abordam conteudos ligados ao estudo de psicologia infantil. Nestas salas as carteiras serao 

substituidas por almofadas e tapetes, excluindo o mobiliario padrao, porem, com dimensoes 

semelhantes as adotadas em salas de aula padrao. Estas especificidades podem ser incluidas 

em salas tipo laboratorio.

bacharelado e licenciaturas.

A maioria dos cursos apresenta atividades que conferem integragao com outros cursos 

e apontam a necessidade de existencia de outros laboratdrios para o alcance de uma melhor 

qualidade de ensino (ver tabela da figura abaixo). Os tipos de laboratdrio citados estao 

especificados em documento em anexo correspondente a ficha de dados levantados por cada 

curso. Sao necessarios, portanto, 28 laboratories de ensino dos diferentes cursos, uma sala 

para o funcionamento de uma empresa junior (curso de Administragao), 2 salas de gindstica 

(curso de Educagao Ffsica) e 1 Unidade de Saude Docente Assistencial (Curso de 

Enfermagem).

Figura 160 - Demanda de espagos fisicos destinados a atividade de ensino no Campus Arapiraca.

LABORATORIOS 
DE ENSINO 
EXISTENTES

LABORATORIOS
NECESSARIOS

NUMERO 
DE SALAS 
DE AULA

INTEGRAQAO 
COM OUTROS 

CURSOS/ 
SETORES

CURSOS TURNO

SIMAdministragao TARDE 4 0 1
Administragao

Publics
NOITE SIM 04

4 (aulas SIM 1 (computagao) 4 (audiovisual.Arquitetura e TARDE
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Urbanismo teoricas); 
4 (aulas 
praticas)

maquetaria, 
conforto 

ambiental e 
construpao civil) 

2 salas de 
qinastica

Educa$ao Fi'sica MANHA SIM4 1

MANHAZootecnla 5 SIM 1 (ensino) 2
Enfermagem INTEGRAL 4 SIM 1 laboratbrio; 

1 unidadede 
saude

4

MANHAAgronomia
Ciencias da 

Computagao

5 SIM 1
NAOTARDE 5 1 3

Letras NOITE 4 0
Pedagogla NOITE 4 SIM 0 4

Quimica MANHA 4 * Laboratorio A 2
Licenciatura

MANHAFisica
Licenciatura

NAO4 2 (Laboratorio de 
Fisica 1 e Fisica

2

2)
Matem&tica

Licenciatura
TARDE SIM5 1 2

MANHABiologia
Licenciatura

4 SIM 1 3

DEMANDA DE SALAS
TE6RICAS MANHA

30 DEMANDA TOTAL DE 
LABORATbRIOS DE ENSINO

28

DEMANDA DE SALAS
TE6RICAS TARDE

22

DEMANDA DE SALAS 
TEORICAS NOITE

12

Elaborapao: equips t£cnica do Plano Diretor Campus Arapiraca.

Foram apontados ainda, outros espaqos necessaries para as atividades de ensino e 

pesquisa, como: sa!a para atendimento aos alunos, sala para permanencia de bolsistas, sala 

de vldeo/projegoes e laboratdrio de inform£tica. Na tabela abaixo, estao especificados os 

numeros relacionados com essas demandas. Os laboratdrios de informatics e salas de 

projegoes sugeridas foram indicados como ambientes com possibilidade de 

compartilhamento com outros cursos.

Figura 161 - Especlficagao de espagos necessaries para a realizagao de outras atividades de 
ensino

LABORATORIO >
DE. iINFORMATICA I

CURSOS TURNO SALADE
PROJEgOES

SALA DE 
ATENDIMENTO 
AOS ALUNOS

SALA PARA 
BOLSISTAS

Administragao Mlnimo 1TARDE Mlnimo 2 Mlnimo 1 Mlnimo 1
Administragao

Publlca
Mlnimo 1 Mlnimo 1NOITE Mlnimo 1 Mlnimo 1

Mlnimo 1Arquitetura e 
Urbanismo

TARDE Mlnimo 1 Mlnimo 3

Mlnimo 1Educagao
Fisica

MANHA Mlnimo 1 Mlnimo 1

Mlnimo 1Zootecnia MANHA Mlnimo 1 Mlnimo 1
Enfermagem Mlnimo 1INTEGRAL Mlnimo 2 Mlnimo 2 Mlnimo 1

MANHA Mlnimo 1 Mlnimo 1Agronomia Mlnimo 3 Mlnimo 1
Ciencias da Mlnimo 1 Mlnimo 1TARDE Mlnimo 1 Mlnimo 1
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Computaqao
NOITELetras

Pedagogia Minimo 1NOITE Minimo 1
MANHAQuimica Minimo 1 Minimo 1 Minimo 1

Ucenciatura
Fi'sica

Ucenciatura
MANHA Minimo 2 Minimo 1

Matematica
Ucenciatura

TARDE Minimo 1 Minimo 2 Minimo 2 Minimo 2

Minimo 1 Minimo 1Biologia
Ucenciatura

MANHA

| TOTAL MANHA 07 08 04
| TOTAL TARDE 05 08 21 04
| TOTAL NOITE 03 03 03 j

Alguns cursos apontaram a necessidade de outros espagos fisicos, nao relacionados 

no questiondrio aplicado. O quadro abaixo apresenta o resumo destas demandas.

Figura 162 - Descrigao de outras demandas apontadas pelos Coordenadores de Cursos

\ CURSOS OUTRAS DEMANDAS APONTADAS PELAS COORDENACOES
Adminlstrapao Sala para Coordenagao e salas para os professores;
Adminlstragao

Publica
Necessita de acesso a biblioteca que atualmente nao se encontra aberta no 
periodo noturno;

Educagao Fisica Ginasio, quadra, piscina e pista de atletismo;
Zootecnia Espagos para as criagoes;

Uma sala para pro-saude e uma sala para coordenagao, com espago 
suficiente para a demanda;

Enfermagem

Um mini auditdrio para a realizagao de cursos, seminaries e encontros;Pedagogia
Matematica

Ucenciatura
Sala de reunioes do colegiado e copa.

Em relagao aos espagos de uso exclusive dos docentes (sala de professores) verifica- 

se a necessidade urgente de reestruturagao dos atuais ambientes e da criagao de novas salas. 

Na tabela abaixo e possivel observar que o numero de professores por sala e inadequado 

para o favorecimento das condigoes adequadas de permanencia e produgao dos docentes, 

pois, se verifica um numero elevado de professores por sala em todos os cursos. Em alguns 

cursos o problema da permanencia dos docentes no Campus 6 ainda agravado pela ausencia 

de sala para os professores, como ocorre com os recentes cursos do periodo noturno.
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Figura 163 - Caracterizagao dos espagos fislcos destinados aos docentes do Campus Arapiraca.

NUMERO DE 
PROFESSORES 

DO CURSO

CURSOS ATUAL NS DE SALAS 
PARA PROFESSOR

NS DE DOCENTES POR 
SALA

Adminlstrapao 8 1 8
Administragao Publica 3 0

Arquitetura e 
Urbanismo

11 1 10

Educaqao Fi'sica 7 1 7
Zootecnia 15 2 4

Enfermagem 25 3 5 a 9
Agronomla 14 2 *

Ciencias da 
Computagao

10 1 8

Letras it * *
*Pedagogia * *

Quimlca Licenciatura 6 2 3 a 4
Fi'sica Licenciatura 11 4 3

Matem£tica
Licenciatura

15 4 3a4

Blologia Licenciatura 12 34
Tronco Inicial * *2

TOTAL 138 5,52 (m6dia)25
NS IDEAL DOCENTES/ 

SALA
02 DEMANDA TOTAL DE 

SALAS
69

*ltem nSo respondido pelo coordenador do curso, desatualizado, ou impossfvel de quantfficar.

Nas fichas respondidas pelos cursos podem ser verificadas as necessidades dos 

cursos relacionadas a estruturagao das salas de permanencia dos docentes. Sao 

apresentadas as caracterfsticas dos mobiliarios, equipamentos e instalagoes apontadas pelos 

coordenadores para o alcance da otimizagao das condigoes de trabalho dos prolessores 

vinculados aos cursos do campus Arapiraca. O levantamento dos dados coletados atraves da 

colaboragao dos coordenadores dos cursos servir£ de base para e elaboragao das primeiras 

propostas de planejamento fisico-territorial a partir das consideragoes de expansao do 

Campus Arapiraca.

4.3. IDENTIDADE E CULTURA

Arapiraca vem atravessando urn momento de transformagdes estruturais na sua 

economia, reconfigurando a matriz identitaria na qual a cidade havia se reconhecido h6 

d6cadas. A decadencia da economia fumageira fez surtir urn movimento de capital do setor 

primario para o setor terciario, gerando urn crescimento significative no setor de comercio e 

servigos.
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Deste modo, a cidade que era conhecida como a “capital do fumo” passa a intitular-se 

como a “metropole do agreste”, mediants o crescents poder de polarizagao que a cidade vem 

exercendo sobre os demais municipios da Regiao Metropolitana do Agreste, institucionalizada 

em 2009. Esse movimento de reconfiguragao do discurso sobre a cidade vem produzindo 

efeitos que afirmam a chegada da modernidade, preterindo a tradigao fumageira, acusada de 

sen/ir de materia prima para a industria tabagista. Essa tentative de ruptura com a tradigao 

vem produzindo urn discurso que desconsidera o patrimonio cultural da cidade, entendendo-o 

como expressao de atraso e como obstaculo ao desenvolvimento da cidade.

Diante desse contexto, a Sede do Campus Arapiraca vem desenvolvendo uma serie de 

eventos e projetos relacionados com o campo da cultura, atraves da iniciativa dos professores, 

tecnicos e alunos.

Os projetos de pesquisa e de extensao da Sede vem buscando estabelecer relagoes 

com a cultura local. Na cidade existem varios grupos e manifestagoes culturais, mas muitos 

nao estao formalizados e organizados. A Universidade tern urn papel importante a 

desempenhar no processo de valorizagao e apoio aos grupos de cultura popular sediado no 

municipio.

As agoes de extensao na area de Cultura relacionadas a Sede e cadastradas no Banco 

de agoes de extensao da PROEXT/UFAL foram submetidas para concorrerem aos editais do 

PROINART e do PIBIP-Agao.

O objetivo do PROINART e incentivar “atividades relacionadas a produgao e difusao 

artistica que possam contribuir 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”29.

O Programs Institucional de Bolsas de Iniciagao a Pesquisa-Agao (PIBIP-Agao) visa 

apoiar projetos que realizem "atividades relacionadas com as diversas formas de agao coletiva 

orientadas para a transformagao social, desenvolvidas por professores, tecnicos de nivel 

superior e alunos da UFAL, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

populagao e para o processo de formagao academics dos alunos, no tocante a pratica de 

investigagao cientrfica aplicada’’30.

As principais agoes de extensao estao ligadas as seguintes linhas de extensao: 

“Patrimonio cultural, historico, natural e imaterial”, agoes ligadas as artes, “Organizagoes da 

sociedade civil e movimentos socials e populares” e “Metodologias e estrategias de 

ensino/aprendizagem”. O quadro abaixo apresenta uma sintese desses projetos e ventos:

29 Disponivel em www.ufal.edu.br/entensao. Acesso em 23.04.2012.

30 Disponivel em www.ufal.edu.br/entensao. Acesso em 23.04.2012.
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Figura 164 - Lista das agoes de extensao desenvoividas na Sede, segundo banco de dados da 
Proex

Area
Tem6tlca

A?ao de
Extensao '

Ano
Ref.

1 Tftulo Unha de Extensao Coordenador

Patrimonio cultural, 
hist6rico, natural e 

imaterial.

Agreste, paisagem e paisagismo 
em busca de uma imagem positiva

Fernando Antonio 
Santos de Souza

PROJETO CULTURA 2010

As bandas de prfano e as
manifestagoes religiosas em 
Arapiraca/AL

Patrimonio cultural, 
histbrico, natural e 

imaterial.

Juliana Michaello 
Macedo Dias

PROJETO CULTURA 2010

Implementagao de uma Biblioteca
Digital da Literatura de Cordel 
Alagoanos

Patrimonio cultural, 
histbrico, natural e 

imaterial
PROJETO CULTURA 2008 Emy Porto Bezerra

Conclusao do Processo de
Implementagao da Biblioteca 
Digital da Literatura de Cordel 
Alagoano 

Patrimonio cultural, 
histbrico, natural e 

imaterial.
PROJETO CULTURA 2009 Emy Porto Bezerra

Patrimonio cultural, 
histbrico, natural e 

imaterial.

Mapeamento do Patrimbnio 
Cultural do Agreste Alagoano

Juliana Michaello 
Macedo Dias

PROGRAMA CULTURA 2012

Patrimbnio cultural, 
histbrico, natural e 

imaterial

Cartografando discursos-cangago 
no Nordeste Brasileiro

Juliana Michaello 
Macedo Dias

PROJETO CULTURA 2009

Patrimbnio cultural,
histbrico, natural e 

imaterial

Inventario de Referencias Cutturais 
de Arapiraca - Centro

Juliana Michaello 
Macedo Dias

PROJETO CULTURA 2011

Na paisagem do fumo, a comida
do Brasil: as casas de farinha de 
Arapiraca

Patrimbnio cultural, 
histbrico, natural e 

imaterial

Maria Madalena 
2007 Zambi de

Albuquerque
PROJETO CULTURA

Patrimbnio cultural, 
histbrico, natural e 

imaterial

Uso de plantas medicinais na 
regiao Agreste de Arapiraca, AL

Larissa Nascimento 
Satiro

PROJETO CULTURA 2009

Uso Mistico, Mbgico e Curativo de
Plantas Medicinais em Rituals 
Religiosos no Municipio de 
Arapiraca - Al

Patrimbnio cultural, 
histbrico, natural e 

imaterial

Larissa Nascimento 
Satiro

PROJETO CULTURA 2010

Organizagbes da 
sociedade civil e 

movimentos socials e 
populares

Analise da Estrutura e dos 
Mecanismos de Gestao Profissional 
dos Clubes de Futebol em Alagoas

Carlos Everaldo Silva 
da Costa

PROJETO CULTURA 2010

Organizagbes da 
sociedade civil e 

movimentos socials e 
populares

Controls Burocr£tico em 
Organizagbes Culturais: formas de 
gestao em igrejas

Carlos Everaldo Silva 
da Costa

PROJETO CULTURA 2008

Organizagoes da 
sociedade civil e 

movimentos sociais e 
populares

Renise Bastos Farias 
Dias

II EEUCC E I EEP 2007 EVENTO CULTURA 2007

Organizagoes da 
sociedade civil e 

movimentos sociais e 
populares

Processo de Estruturagao 
Organizagbes da Sociedade Civil: 
Caso Biblioteca da Tequinha

Carlos Everaldo Silva 
Da Costa

PROJETO CULTURA 2009

Relagao do Controls com o 
Processo de Empresariazagao: 
Caso Associagao Sportiva 
Arapiraquense, ASA

Organizagbes da 
sociedade civil e 

movimentos sociais e 
populares

Carlos Everaldo Silva 
Da CostaPROJETO CULTURA 2007

Produgao de video-documentario 
sobre a Orquestra Sinfbnica de 
Arapiraca

PROJETO CULTURA Mldias-artes Emy Porto Bezerra2009

Cidades Invistveis: 3e Exposigao de 
instalagbes artisticas do curso de 
Arquitetura e Urbanismo • Campus 
Arapiraca

Metodologias e 
estratbgias de 

ensino/aprendizagem

Juliana Michaello 
Macedo Dias

EVENTO CULTURA 2009

Cinevaral - implantagao de 
Cineclube no Campus Arapiraca

Juliana Michaello 
Macedo Dias

PROJETO CULTURA Artes visuais

Deficiencia e educagao em 
documentbrios

Bruno Cleiton 
Macedo Do Carmo

PROJETO CULTURA Artes visuais 2010

Identidades Indigenas 
contemporaneas: a arte como 
processo de reflexao da cultura no 
seculo XXI

Juliana Michaello 
Macedo DiasPROJETO CULTURA Artes visuais 2011

Nordestangas: filmando o cangago 
no Nordeste contemporbneo

Juliana Michaello 
Macedo Dias

PROJETO CULTURA Artes visuais 2009

149



Garimpando Jovens Artistas Na
Cidade De Arapiraca 

Thaisa Francis Cesar 
Sampaio De Oliveira

PROJETO CULTURA Artes pl£sticas 2011
Matemdtica e Arte: ensinando e
aprendendo a Geometria pintando 
o sete

Carloney Alves de 
Oliveira

PROJETO CULTURA Artes pldsticas 2011

Tensoes entre ordem e caos: 49
exposigao de instalagdes artisticas 
do curso de arquitetura e 
urbanismo - campus Arapiraca

Juliana Michaello 
Macedo Dias

EVENTO CULTURA Artes integradas 2010

Vidas Severinas: identidade e
territdrio nordestinos em exposigao______________________________________
Fonte: Banco de a?6es de extensao. Dispom'vel em: httD://sistemas.ufal.br. Acesso em: 12.04.2012

Juliana Michaello 
Macedo Dias

PROJETO CULTURA Artes integradas 2010

Na linha de extensao “Patrimonio cultural, histdrico, natural e Imaterlal” foram 

cadastradas dez agoes, cujos trechos dos resumes sao descritos abaixo.

De acordo com o resumo do Projeto “Agreste, paisagem e paisagismo em busca de 

uma imagem positiva”, o objetivo central foi estudar o potencial plastico de especies vegetais 

arbustivas e arboreas, representatives da paisagem autoctone do Agreste Arapiraquense, com 

vistas a aplicagao em projetos paisagisticos e programas de educagao da paisagem.

O projeto "As bandas de pifano e as manifestagoes religiosas em Arapiraca/AL” 

objetivou “produzir urn inventario das praticas das bandas de pifano atuantes na cidade de 

Arapiraca, em sua reiagao com diversas manifestagoes populares tradicionais”. A justificativa 

da relevancia do projeto esta vinculada k necessidade de afirmagao das identidades culturais 

atraves do registro, salvaguarda e valorizagao de pr&ticas tradicionais, institucionalizadas 

como patrimonio imaterial.

“Cartografando discursos-cangago no Nordeste Brasileiro” objetivou langar um olhar 

sobre as identidades e territorializagoes do Nordeste brasileiro, tomando por vies o cangago. 

Seguindo uma linha que entende os relates e reminiscencias discursivas como constituidoras 

da identidade, o projeto partiu para a busca das tessituras presentes nos discursos-cangago, 

tomando para tal o dialogo com comunidades das localidades que constituem uma “rota do 

cangago” em Alagoas.

O Projeto “Implementagao de uma Biblioteca Digital da Literatura de Cordel Alagoano” 

afirmou a necessidade da revitalizagao do acervo bibliografico da literatura de cordel em 

Alagoas. O objetivo principal do Projeto foi a digitalizagao e disponibilizagao deste acervo para 

o incremento da pesquisa e da construgao da memoria desta parte da literatura popular 

brasileira, com vistas a implementagao de uma biblioteca digital.

"Inventario de Referencias Culturais de Arapiraca - Centro” teve como objetivo mapear 

o Patrimonio Cultural do muniefpio de Arapiraca, compreendendo primeiramente, o Centro, 

que faz parte do penmetro inicial da cidade. De acordo com o resumo do projeto, em 

Arapiraca, o mapeamento do Patrimonio Cultural ainda se encontra de forma bastante 

preliminar, levando o poder publico a atuar no planejamento urbano desconsiderando o 

patrimonio cultural presente no muniefpio. O projeto, portanto, almejou produzir um inventario
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de identificagao destes patrimonios como base para agoes de planejamento em que o 

reconhecimento das identidades seja levado em consideragao.

O Programa “Mapeamento do Patrimonio Cultural do Agreste Alagoano” objetiva 

mapear o patrimonio cultural do Agreste alagoano, iniciando este processo pelo mapeamento 

das duas das cidades mais importantes da regiao: Arapiraca e Palmeira dos Indios. A 

proposta visa produzir urn inventario de identificagao destes patrimonios como base para 

agoes de planejamento reconhecendo as identidades e fomentando uma discussao sobre as 

identidades do Agreste nordestino, pouco evidenciado nos discursos de formagao identit^ria 

em relagao a Zona da Mata canavieira e ao Sertao, que construfram de forma bastante 

hegemonica as identidades regionais.

0 Projeto “Na paisagem do fumo, a comida do Brasil: as casas de farinha de 

Arapiraca” abordou as casas de farinha nos seus aspectos de produgao, convivio e 

solidarizagao comunitaria; afirmando a importancia historica do processamento da raiz da 

mandioca, realizado pelas populagoes nativas para a alimentagao. O projeto ressaltou que 

apesar de modificagoes relacionadas ao processo de uso da mandioca, propria da dinamica 

cultural local, a presenga e uso da casa de farinha salvaguarda singularidades.

0 Projeto “Uso de plantas medicinais na regiao Agreste de Arapiraca/AL” propos o 

resgate do conhecimento popular do uso de plantas medicinais pela populagao do municipio 

de Arapiraca/AL, atraves do levantamento das principais especies utilizadas, suas partes e 

suas formas de uso fitoterapico, no que diz respeito as suas propriedades de cura, bem como 

conhecer a sistematica das plantas localmente identificadas.
“Uso Mistico, Magico e Curativo de Plantas Medicinais em Rituais Religiosos no 

Municipio de Arapiraca/AL" visou a realizagao de urn levantamento das plantas e seus usos 

nas comunidades religiosas indigenes e afrodescendentes, com vistas a promover o resgate e 

o fortalecimento dessa cultura tradicional, buscando informagoes junto a pessoas que 

trabalham com plantas medicinais - benzedeiras e adeptos a terreiros de umbanda -, em 

rituais religiosos, tendo como foco as plantas utilizadas, a forma de utilizagao e os rituais 

associados.
Na linha de extensao “Organizagoes da sociedade civil e movimentos socials e 

populares” foram cadastradas cinco agoes, cujos trechos dos resumes sao apresentados 

abaixo.
O Projeto "Analise da Estrutura e dos Mecanismos de Gestao Profissional dos 

Clubes de Futebol em Alagoas” partiu da constatagao que o futebol, manifestagao cultural de 

maior representatividade no Brasil, vem passando por urn processo de empresarizagao, em 

que a logica mercantil - instrumental, formal e utilitaria - vem ditando as novas formas de 

organizagao das organizagoes relacionadas ao futebol. Nessa logica, o torcedor passa a ser
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tratado como cliente; o jogador, como produto; e o jogo, como espetaculo. Com base nisso, o 

projeto pretendeu analisar a estrutura dos clubes de futebol em Alagoas com vistas a 

diagnosticar o grau de aproximagao desses clubes com esse modelo empresarial de gestao.

“Controle Burocratico em Organizagoes Culturais: formas de gestao em igrejas” parte 

da premissa que as religioes sao manifestagoes sociais de relevancia no Brasil, e que elas tern 

mobilizado pessoas de diversas classes sociais. 0 projeto buscou contribuir com a area de 

estudos organizacionais com a hipotese de uma transformagao de valores culturais e difusos 

para aspectos mais burocraticos e impessoais de controle.

0 “Processo de Estruturagao das Organizagoes da Sociedade Civil: Caso Biblioteca da 

Tequinha" traz como proposta de pesquisa, realizar urn processo de estruturagao de 

organizagoes da sociedade civil, tendo como caso de estudo a Biblioteca da Tequinha.

0 Projeto “Relagao do Controle com o Processo de Empresariazagao: Caso 

Associagao Sportiva Arapiraquense, ASA” analisa a tendencia dos campos organizacionais, 
em especial, das organizagoes do futebol, de migragao da esfera cultural/ludica para a esfera 

empresarial/instrumental. O objetivo da pesquisa foi orientar a Associagao Sportiva 

Arapiraquense (ASA), sobre determinadas agoes empresariais sem que o clube perca seu 

carater cultural.

Os eventos II EEUCC e I EEP foram realizados pelo Ministerio Universidades 

Renovadas, da Renovagao Carismatica Catolica. Centre outros objetivos almejados, constam 

no resumo: conscientizar os membros acerca da importancia da Formagao e da necessidade 

de urn trabalho continuado; conhecer os trabalhos realizados em cada Diocese; promover a 

unidade da formagao no Estado; promover discussoes sobre temas atuais e polemicos, como 

fe e politica, planejamento familiar, comunicagao e servigo da evangelizagao e etica, buscando 

a formagao da consciencia cntica acerca destes assuntos.

Nas linhas de extensao iigadas as "Artes”, foram cadastradas nove as agoes, 
descritas abaixo a partir dos seus resumos.

Na linha “Artes Visuais”, o projeto "Cinevaral - implantagao de Cineclube no Campus 

Arapiraca” abordou a produgao cinematografica que tematiza o Nordeste, atraves da exibigao 

e discussao com a comunidade. Instalando-se no campus Arapiraca da UFAL, este cineclube 

pretendeu cumprir dois papeis fundamentals: trazer para a cidade exibigao e discussao 

periodica de cinema e aproximar a comunidade local da universidade. Para tal, a proposta 

pretendeu criar urn cineclube itinerante que extrapolaria o campus universitario, levando as 

exibigoes para dentro do espago urbano.

O projeto “Nordestangas: filmando o cangago no Nordeste contemporaneo” parte do 

entendimento do audiovisual como forma de criagao artistica e simultaneamente como forma 

de pesquisa no campo das ciencias sociais. O objetivo seria a produgao de pesquisa
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audiovisual, com enfase na produgao de pegas de nao ficgao (videodocumentarios) 

intuito de investigar, atraves de entrevistas e pesquisa bibliografica e audiovisual, a questao da 

identidade nordestina em seu aspect© urbano/rural, enfatizando, num primeiro momento, o 

territorio do cangago.

"Identidades Indigenas contemporaneas: a arte como processo de reflexao da cultura 

no seculo XXI” pretendeu trabalhar com a discussao da identidade e do territorio como 

processes em construgao e, portanto, moventes. Buscou investigar as transformagoes e 

disseminagdes produzidas na produgao artistica da Tribo Xucuru-Kariri, do Municipio de 

Palmeira dos Indies, buscando, no intuito de construgao das identificagoes indigenas para 

alem das fixagoes da identidade pura. 0 objetivo foi promover oficinas para a troca de meios e 

modos de produgao artistica entre os envolvidos no processo, no intuito de produzir leituras 

da arte indigena em obras de artes visuais contemporaneas.

0 Projeto "Deficiencia e educagao em documentarios”, coordenado pela Liga 

Academica de Desenvolvimento e Aprendizagem Motora - LADAM, teve por objetivo a 

aproximagao dos estudantes com a realidade vivida pelas pessoas com deficiencia no 

municipio de Arapiraca, atraves da produgao de documentarios sobre a vida destes e, 

posteriormente a exibigao dos documentarios juntamente com a realizagao de mesas de 

discussao.

com o

Na linha “Artes plasticas”, o Projeto “Garimpando Jovens Artistas Na Cidade De 

Arapiraca" objetivou relacionar as artes visuais, especificamente a pintura, com a comunidade 

e tentar modificar a forma pela qual ela e entendida. O Projeto visou tambem oferecer 
oportunidades que instiguem cada vez mais a valorizagao da cultura local e nacional no que 

se refere a pintura, numa transformagao do cotidiano pessoal e profissional a partir da 

sensibilizagao construida com um novo olhar estetico e consequentemente artistico.
O projeto “Matematica e Arte: ensinando e aprendendo a Geometria pintando o sete” 

teve por objetivo elucidar, atraves da pintura aplicada a Geometria, o entendimento de que a 

matematica nao e unicamente formada por numeros, e desse modo, esta contida no cotidiano 

dos sujeitos, saindd do mundo da imaginagao para o papel pintado.
Na linha “Artes integradas”, o projeto “Vidas Severinas: identidade e territorio 

nordestinos em exposigao” pretendeu trazer a comunidade de Arapiraca a discussao acerca 

de sua identidade urbano/rural em relagao & construgao identitaria nordestina, constitufda 

pelos discursos presentes em Vidas Secas, de Graciliano Ramos e Morte e Vida Severina, de 

Joao Cabral de Melo Neto. Estes apresentam o territorio nordestino como lugar da migragao 

campo/cidade, construindo o espago urbano tanto como sonho de felicidade quanto como 

lugar da ilusao. Quando tratamos de cidades do agreste esta relagao se complexifica, uma vez
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que as cidades centralizadoras recebem bs afluxos migratorios do campo e enviam levas de 

migrantes para o litoral.

Os eventos “Cidades Invisiveis: 33 Exposigao de instalagoes artisticas do curso de 

Arquitetura e Urbanismo” e “Tensoes entre ordem e caos: 4^ exposigao de instalagoes 

artisticas do curso de arquitetura e urbanismo - Campus Arapiraca” foram realizados nos anos 

de 2009 e 2010, respectivamente. As duas atividades consistiram em exposigoes compostas 

por instalagoes artisticas, produzidas pelos alunos das disciplinas de Historia da Arte, da 

Arquitetura e da Cidade do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Arapiraca, e 

expostas no Campus por um penodo de uma semana. Os objetivos principais foram incentivar 

os alunos a elaborar e executar obras artisticas no ambito universitario e fomentar discussoes 

acerca da arte no campus Arapiraca, ainda carente de atividades culturais.

Na linha “Midias-artes”, o projeto "Produgao de video-documentario sobre a Orquestra 

Sinfonica de Arapiraca” pretendeu retratar em forma de documentario a Orquestra Sanfonica 

de Arapiraca (OSA), com vistas a valoriza-la como expressao legitima da cultura alagoana e 

sua insergao na cadeia produtiva da musica independente.

O Programa de Vivencia de Artes na UFAL foi langado pela Pro-reitoria Estudantil 

(PROEST) em 2010, promovendo atividades artisticas nos tres campi da UFAL Nessa primeira 

versao, o Programa contou com 5 projetos aprovados; em 2011, saltou para 12 projetos, e em 

2012, aprovou 18 projetos. O Programa Vivencia de Arte na UFAL tern como objetivos criar 

oportunidades de produgao e atuagao artistico-cultural para os estudantes vinculados aos 

diversos cursos de graduagao existentes na UFAL; despertar o interesse e estimular a 

participagao dos mesmos em atividades artisticas e culturais, abrindo espagos para que 

possam reveiar seus talentos e potenciais criativos, no campo da arte e da cultura; e fazer 

com que os estudantes de nossa universidade vivenciem a arte como um elemento 

fundamental no process© de sua formagao pessoal, profissional e cidada31.
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Figura 165 - Logo do programa Viv§ncia e Arte.
Disponivel em: httD://vivenciaufal.bloaspot.com.br. Acesso em 13.07.2012.

31 Disponivel em: http://vivenciaufal.bloQspot.com.br. Acesso em: 13.07.2012
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Figura 166 - Apresenta$6es realizadas no ambito do Programa Vivencia de Arte na UFAL. Disponivel em 
httD://oroietorecicante.bloQspot.com.br. Acesso em 13.07.2012.

Os projetos selecionados para a versao 2012 do Programa Vivencia de Arte na UFAL 

seguem no quadro abaixo:

Figura 167- Lista dos projetos Vivencia de Arte de 2012

TlTULO COORDENADOR LOCAL RESUMO
Poesia no 
Campus

Campus
Arapiraca

0 projeto e destinado a comunidade academics da 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus de 
Arapiraca. Poesia no Campus pretende estudar as 
grandes poesias brasileiras e portuguesas ate 
grandes poetas da atualidade. A partir dessa analise, 
o projeto busca auxiliar os participantes a criar suas 
proprias composigoes, e apresentar tais criagoes a 
comunidade

Yago Bezerra 
Marinho Martins

Birimbalada Tatiane Trindade 
Machado

Campus
Arapiraca

0 objetivo geral do projeto e fomentar e divulgar a 
Cultura Brasileira at raves da musica e de um 
instrumento intimamente ligado & nossa historia. 
Fazendo com que a Comunidade academica entenda 
os processes sdcio- histdricos ligados a capoeira, 
bem como a arte, a cultura e a musica brasileira.

AI6 UFAL! Arte e 
essencial

O projeto Busca a maxima participagao da 
comunidade estudantil nas atividades pretendidas, 
integrando os varios cursos existentes no campus, 
sem distingao de sexo ou de cargos academicos

Juliana Michaello 
Dias

Arapiraca

Campus MaceioTeatro de 
Bonecos uma 
Vivdncia Armorial

Gessyca 0 projeto tern por objetivo divulgar e discutir as bases 
do Movimento Armorial, movimento este que 
pretende realizar uma arte brasileira erudita a partir 
das raizes populares da cultura do Pais.

Glndstica 
Circense: a arte 
do malabarismo

Campus
Arapiraca

0 projeto se insere na modalidade I do Edital - Artes 
cenicas, com enfase no Circo, pois tern por 
caracteristica principal resgatar esta manifestagao 
artistica, apresentando suas possibilidades na 
formagao dos estudantes da UFAL. Devido ao espago 
disponibilizado para a realizagao do projeto, apenas 
20 vagas serao ofertadas. No entanto, serd criado um 
cadastro de reserva para os demais interessados.

Joelma de
Oliveira
Aiuquerque

DangaPopular Jose Eduardo 
Ferreira da Silva

Campus Maceio O Projeto NDang£popular” ira desenvolver atividades 
relacionadas as tradigoes populares do Estado de 
Alagoas, em especial ao Guerreiro, folguedo 
genuinamente alagoano, focando os paradigmas do 
conceito de folclore, da tradigao e recriagao dessa 
manifestagao.

Jose Fabiodos 
Santos

Campus MaceioArte e Agao O projeto tern o inturto de divulgar a literature de 
cordel, atraves de cursos, oficinas e mostras de
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cinema; incentivar, mediado pelo cordel, o talento e o 
potencial artistico; e promover a interagao entre os 
estudantes da UFAL.

Lula Vive Anderson Alan
Fidelis Souza

Maceio Pretende em primeira ocasiao atingir a comunidade 
academica por meio da culture popular. Ha uma 
compreensao da importancia da valorizagao do baiao 
como elemento cultural transformador. A partir disso, 
objetiva atingir tamb6m alunos de escolas publicas, 
para que toda a movimentagao saia das 
dependencias universit&rias e passe a atuar 
diretamente com a sociedade, ajudando tambem 
dessa maneira a formar plateia pra tal linguagem 
artfstica.

Vldarte Ana Carolina 
Morals Dorville de 
Araujo

Campus Maceio 0 projeto “Vidarte - Construindo dialogos atraves do 
Teatro do Oprimido” propde inserir o Teatro do 
Oprimido (TO) metodologia artfstica criada por 
August© Boal como pratica complementar a vivencia 
academica, contribuindo na luta por uma 
universidade de excelencia acadSmica e socialmente 
referendada atraves de curso em TO e outras 
atividades artistico culturais.

Politizagao e 
expressao 
corporal atraves 
da danga de rua

Adriano 
Franscico dos 
Santos

Campus Maceib Esse projeto e uma iniciativa do estudante de filosofia 
e professor de danga de rua Adriano Francisco, essa 
proposta de inicio foi trabalhada fora da universidade, 
recebendo incentives da propria UFAL para sua 
eiaboragao, desenvolvimento e implantagao.

Vem pra roda 
voce tambem

Rachel Rocha Espago Cultural, 
Praga Sinimbu

O objetivo e divulgar dando visibilidade e 
oportunidade de vivencia artfstica da capoeira angola 
e demais manifestagoes associadas como Maculele, 
Puxada de Rede e Samba Duro, Samba de Roda e 
Danga do Congada, no espago academico durante 
seis meses.

Dlgitalizando a 
arte e a cultura 
alagoana

Manuel Henrique Campus Maceib O projeto Dlgitalizando a Arte e a Cultura Alagoana 
tern por objetivo registrar em video algumas das 
manifestagoes artfsticas e culturais encontradas no 
estado de Alagoas.

Bancartalentos Maria Ester 
Ferreira da Silva

Arapiraca/ 
Palmeira dos 
fndios

Oprojeto tern como objetivo principal alimentar a 
subjetividade do aluno e publico em geral, 
entendendo que a arte como um todo e uma das 
formas mais eficazes de educar e tambem de revelar 
como o mundo esta sendo visto.sentido pelos outros 
por nos mesmos.

Proseando Ledo 
Ivo de sua 
poetica a 
estetica do 
absurdo no 
teatro brasileiro

Campus MaceioWashington 
Monteiro de 
Anunciagao

Nao encontrado

Jose Petrucio Da 
Silva Junior

Campus MaceioSinfonia das 
Aguas

Trata-se da implementagao de oficinas de musica 
para os alunos da Unidade de Ensino 
Penedo/Campus Arapiraca, na modalidade violao, 
objetivando a insergao desses alunos ao “mundo 
musical”, incentivando-os a desenvolverem suas 
aptidoes artfsticas e culturais.

Quinta Cultural 
No CECA

Elton Lima 
Santos

CECA, Rio Largo Mostra de fiimes, documentarios e mesas redondas, 
a apresentagao musical e artfstica da populagao local 
e da propria comunidade academica serao as 
expressoes culturais empregadas neste projeto.

Danga e 
Formagao

John Tenda cultural/ 
Campus de 
Maceio

Objetiva a formagao polftica por meio da danga de 
rua, expondo a importancia do Hip Hop no despertar 
do pensamento crftico das classes menos 
favorecidas.

Beaba do 
Repente

Elton Lima 
Santos

Campus Maceio 0 projeto “Beaba do Repente” surgiu a partir da 
percepgao da necessidade de nascer novos 
repentistas em Alagoas, poetas que sao capazes de 
fazer rimas improvisadas, usando para esse fim o rap.
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uo coco de embolada e a cantoria de viola.
Fonte: http://www.ufal.edu.br/noticias/2012/05/vivencia-de-arte-oromove-a-cultura-na-comunidade-estudantil

No ambito da produgao academica na area da cultura, a participagao da comunidade 

nas oficinas aponta para a necessidade de estimular pesquisas e projetos de extensao que 

nao so estudem os grupos e movimentbs de cultura popular para produzir conhecimento, mas 

que proponham tambem a sua valorlzagao como expressao de cultura popular legitima, 

buscando assim urn dialog© permanente entre a Universidade e os grupos populares que tern 

passado despercebidos frente a hegemonia da industria cultural. Nessa diregao, foi proposta a 

criagao de dispositivos para arrecadar recursos a serem destinados ao estimulo da produgao 

dos grupos culturais populares e das manifestagbes artisticas da propria UFAL A 

institucionalizagao de eventos do Campus e um exemplo de como a instituigao pode apoiar a 

realizagao de atividades culturais valorizando os grupos de cultura locals, contratando-os para 

apresentagoes, oficinas e exposigbes, mediante remuneragao.

A questao da localizagao geografica da Sede tern se apresentado com um empecilho, 
pois situada fora do centro urbano, encontra dificuldades de interagir com as culturas locals e 

com os equipamentos culturais localizados no centro da cidade. Nesse sentido, faz-se 

necessario criar um espago cultural proprio da UFAL no centro de Arapiraca, de modo a 

constituir-se como um lugar que possa aglutinar varias formas de exposigao artistica, a fim de 

aproximar as manifestagbes culturais da cidade com a da universidade e divulgar essas 

manifestagbes a comunidade citadina.

No ambito intra-universitario, a Sede nao conta com infraestrutura para a realizagao de 

atividades culturais. A carencia de instalagbes adequadas a esse fim e um dos grandes 

empecilhos que dificulta a realizagao de eventos de cunho artistico tanto na Sede quanto nas 

Unidades. Essa carencia tern gerado atritos na comunidade universitaria, uma vez que sem as 

instalagbes adequadas, as atividades culturais tern sido realizadas de forma improvisada, 
ocasionando em conflitos de usos, tais como a proximidade entre a Cantina, onde sao 

realizadas as apresentagoes artisticas teatrais e musicals e o Bloco A, com salas de aula.

As atividades culturais produzidas na Sede tern sido pouco apoiadas pela comunidade 

universitaria. Foi relatada a necessidade de a comunidade academica participar e apoiar mais 

as atividades culturais, entendendo-as nao como aderegos, mas como atividade academica 

fim, juntamente com as atividades de cunho cientlfico, uma vez que a formagao cultural e uma 

das dimensbes estruturantes da formagao universitaria. Alem disso, os eventos de cunho 

artistico e cultural devem deixar de serem tratados como atividades isoladas e pontuais para 

serem planejadas de forma integrada ao calendar!© institucional, possibilitando a realizagao 

desses eventos de forma periodica e contmua.
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£ precise haver maior integragao entre os cursos no que tange &s atividades culturais 

atraves da realizagao de calouradas motivando a promogao de agoes culturais; a construgao 

de um calendario de eventos culturais e a implementagao de atividades culturais no campus.

No tocante a gestao, foi apontada a necessidade de instalagao de um brago da Pr6- 

reitoria de Extensao no Campus Arapiraca, de forma a superar a centralizagao da gestao em 

Maceib e assim aproxim6-la da Secretaria Municipal de Cultura de Arapiraca.

5.0. SINTESE DOS PRINCIPAiS PROBLEMAS ENCONTRADOS NA UNIDADE

A partir da an^lise detalhada feita nos itens anteriores foi elaborado um quadro sintese 

dos problemas encontrados na Unidade Arapiraca.

QUADRO SINTESE OE PROBLEMAS - SEDE DA UNIDADE ARAPIRACA

1. DEMANDA ATUAL DE SERVIpOS:
1.1. ALIMENTAQAO:

1.1.1. Ausencia de restaurante universit&rio;
1.2. SAUDE:

1.2.1. Ausencia de pronto-atendimento medico e psicossocial na unidade;
1.3. RESIDENCIA UNIVERSITARIA:

Ausencia de residencia, grande demanda - 49,3% nao residem em Arapiraca;1.3.1.
2. DEMANDA DE FUNCIONARIOS:

2.1.1. Carencia no corpo tecnico para desempenho de atividades se secretariado de cursos, 
auxiliares administrativos e em diversos setores tecnicos;

2.1.2. Carencia de infraestrutura para abrigar os corpos tecnico e docente;_______________
2.1.3. Ampliar o contingents de funcion6rios terceirizados contratados e descentralizar os 

servigos dos mesmos, de forma que cada Unidade conte com seus prdprios funcion&rios.
3. INFRAESTRUTURA:

3.1. As atividades essenciais de ensino, trabalho e assistencia da unidade Arapiraca funcionam em 
apenas 28% da £rea necess£ria para os mesmos fins;

3.2. ACESSOS E CIRCULAQOES:
3.2.1. Nao h& passeios suficientes ou em todas as circulagoes ao ar livre;
3.2.2. Nos espagos de convivencia e nas circulagoes, em determinados hordrios, ha mais 

pessoas do que o espago permits acomodar;
3.2.3. Insuficiencia do mobiliario existente;
3.2.4. Ma adequagao da edificagao ao clima da regiao, com salas expostas ao sol excessive, 

telhados inadequados e beirais curtos;
3.2.5. Falta de acessibilidade a pessoas com deficiencia;
3.2.6. Protegao cobertura nos passeios e circulagoes abertas contra chuvas;
3.2.7. Paisagismo local nao oferece sombreamento nas areas descobertas. 

3.3. BLOCO DE COORDENAQQES E ESPAQOS DE TRABALHO TECNICO:
3.3.1. Falta espago para o desempenho das atividades com conforto, por conta da

superlotagao e divisao de vcirios setores num mesmo ambiente;_____________________
3.3.2. Salas nao atingiram as dimensoes minimas determinadas pelos parSmetros

recomendados para atividades de trabalho com conforto;__________________
3.3.3. Salas abarrotadas de mdveis, caixas, documentos e equipamentos 

almoxarifados;
falta

3.3.4. As salas das coordenagoes de Cursos abrigam duas coordenagoes em funcionamento 
simultaneo;

3.3.5. As coordenagoes dos cursos noturnos - Letras, Pedagogia e Administragao Publica - 
nao dispoem de sala;

3.3.6. Nao h£ luqar para armazenar os documentos dos cursos noturnos, assim como
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equipamentos de ensino;
3.3.7. Em alguns setores, mais de um servidor ocupa a mesma mesa de trabalho, sendo 

necessario o revezamento no uso da mesa, do computador, e de outros equipamentos de 
impressao, copiadora e telefone fixo;

3.3.8. Ambientes subdimensionados para as atividades em execugao, para o numero de 
usuarios, servidores e pessoas em atendimento;

3.3.9. Necessidade de aumento de areas e nao o de reorganizapao de layout;
3.4. BLOCO DE LABORATORIOS DE ENSINO:

3.4.1. Falta equipamentos e de reagentes;________
3.4.2. Falta um piano de gerenciamento de residuos;
3.4.3. Falta infraestrutura de seguranga;__ _______
3.4.4. Falta sala de estilizagao;
3.4.5. Espagos apertados e insuficientes;

3.4.6. Abastecimento de energia insuficiente para o uso de seus equipamentos;
3.4.7. Carencia de mais de 21 laboratorios, para diferentes cursos;
3.4.8. Falta kits de primeiros socorros;

3.5. AUDITORIO:
3.5.1. Espago insuficiente para atende a demanda para eventos e conferencias, 4 apenas 20% 

do necessario;
3.5.2. Necessidade de um auditdrio maior, para cerca de 300 a 400 pessoas e salas de
____ conferencias menores, para eventos de menor porte;__________
3.5.3. Nao houve nenhum tipo de tratamento acustico (piso, parede e teto) para a adequagao 

do espago a eventos e projegoes, com conforto; 
3.5.4. Nao ha assentos confortaveis, mesa adequada ao palco;
3.5.5. Nao ha acessibilidade ao palco, somente duas escadas em alvenaria;
3.5.6. Instalagoes audiovisuais sao improvisadas;
3.5.7. Falta de infraestrutura de seguranga - saidas de emergencia com degraus e sempre 

trancada;
3.6. BLOCO A eB:

3.6.1. SALAS DE AULA:
• Grande quantidade de ruidos externos que perturbam a concentragao;
• Climatizagao insuficiente;
• Grande quantidade de cadeiras nas salas de aula, impossibilitando uma boa circulagao;
• Incidencia direta de luz natural nas areas proximas as janelas.
• Calor excessivo tanto no inverno quanto no verao;
• Necessidade de construgao de novas salas de aula representa um acrescimo de 56% da area 

util para esta finalidade;
3.6.1.1. INSTALAQOES ELETRICAS:

Fiagao aparente e subdimensionada para a demanda de tomadas necessarias;
Subdimensionamento da rede para equipamentos de laboratorios e ar condicionado; 
Falta de manutengao e material de reposigao - lampadas, reatores, etc;

3.6.1.2. PISOS:
Ma execugao do revestimento;

Inicio de desgaste dos rodapes.
3.6.1.3. PAREDES:
Trincas;

Infiltragoes e umidade;
3.6.1.4. FORRO (PVC):

Defeitos por Ondulagoes;
Falta de manutengao;

Infiltragao por agua e chuva;
Ausencia de isolamento termico e acustico.

3.6.I.5. SEGURANQA CONTRA INCENDIO E INSUFICIENTE;
3.6.1.6. COBERTURA:
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• Falta de manuten^ao do telhado - telhas e elementos de fixa§ao, alem de estruturas 
apresentando corrosao por oxidagao;

3.6.1.7. ESQUADRIAS:
• Corrosao em esquadrias (janelas);
• Trancas e maganetas danificadas, impossibilitando abertura; ~
• Ausencia do sistema de travamento para melhoria da ventilagao natural;_______
• Portas fora do esquadro, impossibilitando a abertura plena ou o fechamento com facilidade;
• Nao ha visor nas portas, dificultando a identificagao do professor em sala de aula a partir^o

corredor;
3.6.2. BIBLIOTECA:

• Falta de espago fisico suficiente para abrigar as atividades de leitura, atendimento, estudo em
grupo e trabalho dos tecnicos, simultaneamente;__________________________

• Funcionando em espago com 16% do que deveria ser oferecido para a realizagao adequada
das atividades;________ _____________________________________

• Falta de espago fisico para abrigar acervo;
• Nao ha tratamento acustico adequado a amenizagao dos ruidos dofundo;
• Climatizagao nao 6 suficiente para atender o volume de espago;
• Problema no funcionamento do sistema digital de acervo - UFAL adquiriu o sistema Pergamus 

mas ainda nao se encontra em funcionamento;
• Necessidade de ampliagao de area e de contratagao de servidores;____________

3.6.3. DIREQAO GERAL:_________________________________.................... .............
• Funciona em sala improvisada, com divisdrias Sem aberturas para iluminagao e ventilagao 

adequadas; 
3.6.4. SALAS DE PROFESSORES:

• Sao as menores do campus (26,36m2) e abrigam de 6 a 10 docentes cada;
• Dificuldade de concentragao, trabalho individual, orientagao de alunos e, ate mesmo, a

realizagao de atividades em grupo; __________________________________________
3.7. BLOCOD:

3.7.1. Obra inacabada - quatro anos de duragao e ainda em fase inicial - alvenaria no primeiro 
pavimento, sem previsao de conclusao;

3.8. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS:
3.8.1. GINASIO POLIESPORTIVO:

Nao ha acessibilidade a arquibancada, e nao ha recursos para adaptagao a acessibilidade 
antes da entrega da obra; 

3.8.2. PISCINA:
A piscina foi executada com profundidade alem do recomendado para atividades de ensino;

4. SETORIZAQAO E PLANEJAMENTO:
4.1. Nao houve um planejamento de setorizagao definitivo, mas uma ocupagao temporaria dos 

espagos, com pianejamento de adaptagoes e reformas num curto espago de tempo;
4.2. Conflitos na ocupagao dos poucos espagos disponiveis;
4.3. Setorizagao dos blocos e confusa, que dificutta a mobilidade dos estudantes e dos 

professores no decorrer do horario das aulas e outras atividades;
4.4. Sinalizagao precaria, dificultando o reconhecimento dos ambientes e instalagoes;
4.5. Nao ha espago de convivencia e integragao social;

5. MOBILIDADE E TRANSPORTE:
5.1. Falta de passeios pavimentados e cobertos;
5.2. Calgadas existentes que interiigam blocos sao estreitas;
5.3. Nao ha calgadas junto as vias e aos estacionamentos;
5.4. Velculos para transporte dos alunos sao precarios, inseguros ou superlotados;____________
5.5. Horarios dos velculos nao permits a permanencia dos universitarios para atividades 

complementares;
5.6. Pouca oferta de transportes pubiicos regulares para a demanda de usuarios;
5.7. Transporte publico a noite so com hora marcada - inlcio e fim das aulas;
5.8. Nao ha transporte publico em horarios intermedterios;_______________
5.9. Durante a noite, estacionamentos ficam escuros e passam ideia de inseguranga;
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Durante a noite, ha pouca iluminagao publica e frequentemente falta energia;
Os pontos de espera dos transportes nao protegem as pessoas das intemperies - a 

cobertura do abrigo £ insuficiente;
6. ACESSIBILIDADE: ______________ _________________________

6.1. Trajetos descobertos com obstaculos e pequenos desm'veis;

5.10.
5.11.

7. COMUNICAQAO VISUAL:
7.1. Nao ha mapas de localizagao de blocos, nem de rotas de fuga, nem sinalizagao de transito;

8. ABASTECIMENTO DE AGUA: ..................................................... ............................... ..................... .......
8.1. 0 servigo do municipio de Arapiraca e oferecido por dois dias e interrompido nos dois dias

_______ seguintes;_________________________________________
8.2. A maior parte da agua que abastece a unidade provem do pogo e a menor parcela vem da 

rede;
8.3. Nao ha informagoes sobre a profundidade do pogo, sua vazao ou a qualidade da agua
____ captada;____________ _________________ ___________________
8.4. Pogo localizado a menos de 15m da fossa septica, aquem da distancia minima recomendada 

pelas normas tecnicas;
8.5. Abastecimento dos aviarios, proximo ao muro do presidio, e feito de forma improvisada,

estendendo por baixo da via o encanamento que serve as pias do mesmo;__________________
8.6. Com o termino das obras do Ginasio e da Piscina, o consume da Unidade sofrera acrescimo, 

sendo necessario o aumento do volume captado para atender as demandas da expansao.
9. ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA:

9.1. Quedas de energia ocasionais, que comprometem o funcionamento das aulas e danificam 
equipamentos.

10. ABASTECIMENTO DE SERVIQOS DE COMUNICAQAO E REDE DE LOGICA:
Sinai de telefonia celular e deficiente;10.1.
Quedas frequentes de sinal de internet comprometem o funcionamento do Campus;10.2.
Sistema academico da UFALfica fora do ar em penodo de matricula e dados de alunos 

ocasionalmente sao alterados ou perdidos;
10.3.

11. ESGOTAMENTO SANITARIO:
Capacidade das fossas septicas desconhecidas;________________
Localizagao de uma das fossas nas proximidades do pogo de 6gua;

11.1.
11.2.

Fossa que recede despejos dos laboratdrios da Casa Velha, do bloco em L e do Edificio 
das Ciencias Agrarias, construido de forma improvisada e inadequada, avangando sobre a via 
e provocando estrangulamento do leito carrogavel;

11.3.

12. RESIDUOS SOLIDOS:
12.1. Coleta da prefeitura apenas 1 vez por semana;
12.2. Zona de reserva do lixo inadequada, comprometendo a qualidade paisagistica do local 

oferecendo riscos ambientais e a saude coletiva;
Os blocos C e D implantados de forma nao planejada, geram residues que sao 

depositados na mesma area, dando a ela um aspecto de descuido e desorganizagao.
12.3.

13. DRENAGEM:
Nao ha levantamento topografico do terreno, portando nao e possfvel quantificar a 

declividade com precisao;
13.1.

14. PAISAGISMO E ARBORIZAQAO:
._____ Carencia de tratamento paisagistico em grande parte do espago ocupado;____________

No nucleo central - paisagistico precario, predominando paisagem de terra batida, no
penodo de chuvas apresenta alagamento, dificultando a acessibilidade;__________________
,_____ Nas areas com vegetagao existente ha carencia na manutengao;____________________

Areas arborizadas nao possui sistema de irrigagao;

14.1.
14.2.

14.3.
14.4.

Assentos em areas de jardim sao expostos a sol e chuva;14.5.
Aigumas forragoes estao tomadas por especies daninhas e se apresentam rarefeitas;14.6.
Via posterior nao dispoe de tratamento paisagistico algum, suas margens tomadas por 

especies daninhas e a aparagem nao e feita; 
14.7.

A pavimentagao do sistema viario tern sido danificada pelo crescimento de especies14.8.
daninhas;

Carencia de areas arborizadas planejadas, com vistas a oferecer sombreamento aos14.9.
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usuarios e protegao das fachadas dos edificios contra insolagao direta.
15. SEGURANQA:

15.1. A proximidade com o Presidio tem posto em risco a integridade fisica da comunidade 
academica de vido a fugas constantes e invasao das edificagoes da UFAL, com tiroteios;

A expansao do campus implica numa aproximagao progressiva a unidade prisional;15.2.
16. IDENTIDADE E CULTURA:

16.1. A tentativa de ruptura com a tradigao vem produzindo urn discurso que desconsidera o
patrimonio cultural da cidade; ___________________________

Necessidade de estimular pesquisas e projetos de extensao que proponham a
valorizagao como expressao de cultura legitima, buscando urn dialogo permanente entre a 
universidade e os grupos populares;

For conta da sua localizagao geografica da Se'de ha a dificuldade de interagfr com as 
culturas locals e com os equipamentos culturais localizados no centro da cidade;
._____A Sede nao conta com infraestrutura para a realizagao de atividades culturais;

Atividades culturais sao realizadas de forma improvisada, ocasionando em conflitos de 
usos, tais como a proximidade entre a Cantina e o Bloco A de salas de aula;

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

16.6. Falta major participagao nas atividades culturais;
16.7. Falta organizagao de uma agenda de atividades culturais de forma periodica e continua.

6.0. S1NTESE DAS POTENCIAL1DADES ENCONTRADAS NA UNIDADE

A partir da analise detalhada feita nos itens anteriores foi elaborado um quadro sintese 

das potencialidades encontradas na Unidade Arapiraca.

auiiili y
.:*<>, a-fe.

1. condiq6es climAticas e pi smo
1.1 A proximidade com a rodoviaria AL115 possibilita o acesso a transportes intermunicipais;
1.2 Ventilagao natural favoravel em £reas abertas;
1.3 Potencial paisagistico do sitio a ser explorado;
1.4 Potencial de expansao a partir de aquisigao de terrenos na vizinhanga;
1.5 Equidistancia a demais unidades do Campus;

2. ACESSIBILIDADE
2.1 Dentro das edificagoes a acessibilidade e razoavel ou boa;

3. IDENTIDADE E CULTURA
3.1 A cidade de Arapiraca se fortaleceu enquanto polo de desenvolvimento regional com a 

implantagao do Campus da UFAL;
3.2 Potencial cultural a ser explorado e fortalecido na regiao atraves dos trabalhos de extensao 

realizados pela comunidade academica;
4. COMUNIDADE ACADEMICA

4.1. Comunidade academica engajada em trabalhos de pesquisa e extensao com foco no 
desenvolvimento local e regional;
4.2. Diversidade de cursos impulsiona a integragao social e academica;
4.3. A oferta de bolsas para os alunos e um incentive ao aprendizado e a permanencia dos alunos 
no Campus.
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