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1. CARACTERIZAQAO DO MUNICIPIO

0 municipio de Vigosa possui uma area de 356.400 m2 e uma populagao de 25.407 

habitantes, segundo o Censo de 2010 do IBGE. A sede do municipio est& a 86 km da capital, 
Maceio, a uma altitude de 210 metros acima do ntvel do mar e localizada nas coordenadas 

geograficas 9° 22’ 17” Sul e 36° 14’ 27” Oeste. O municipio esta situado na Mesorregiao do 

Leste Alagoano, faz parte da Microrregiao Serrana dos Quilombos, que reune os munidpios 

de Cha Preta, Ibateguara, Sao Jose da Laje, Pindoba, Santana do Mundau e Uniao dos 

Palmares, somando uma populagao de 117.227 habitantes.

Figura 1 - Localizagao do municipio de Vigosa e da Microrregiao Serrana dos Quilombos. Fonte: Wikipedia.

O Produto interne bruto do municipio 6 R$ 95.608,00 mil (IBGE, 2009), sendo seu PIB 

per capta de R$ 3.563,48 (IBGE, 2008). O indice de desenvolvimento humane (IDH) do 

municipio e de 0,607, classificado como medio (PNUD, 2000).

No tocante aos aspectos populacionais, o municipio de Vigosa apresentou 

decrescimento entre 1970 e 1991, retomando o movimento ascendente entre 1991 a 2000, 
mas decrescendo novamente entre 2000 e 2010. O decrescimento foi maior na populagao 

rural, em que parte migrou para a cidade e parte emigrou para outros municipios e regioes.
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Figura 2 - Quadro de crescimento populacional do Municipio de Vigosa - AL

1970 1980 1991 2000 2010
Populagao Total 28.734 24.670 23.571 26.263 25.444
Masculina 14.048 12.085 11.615 12.951 12.420
Feminina 14.686 12.585 11.956 13.312 13.024
Urbana 9.155 10.421 14.051 17.611 18.336
Rural 19.579 14.249 9.520 8.652 7.108

Taxa de Urbanizagao 31,9% 42,2% 59,6% 67,1% 72,0%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) -Censos Demograficos 1970,1980,1991,2000 e 2010.

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

relagao a populagao residente total (IBGE, s/d). Apesar de o municipio apresentar uma perda 

significativa de contingente populacional entre 1970 e 1991, a taxa de urbanizagao seguiu em 

franco crescimento. Em meados da decada de 1980, a populagao do municipio passou a ser 

predominantemente urbana, superando os 50% da populagao total. A taxa cresceu de modo 

mais acelerado entre 1980 e 1991, dando urn salto de 17,4%. Entre 2000 e 2010, cresceu 

4,9%.

Figura 3 - Quadro da taxa de urbanizagao do municipio de Vigosa

80.0%
72,0%

67.1%70,0%
59,6%

60,0%

50,0%
42,23i

40,0%
31.93

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
19801970 1993 2000 2010

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) - Censos Demograficos 1970,1980,1991,2000 e 2010

0 Indice de Desenvolvimento Humane (IDH) foi elaborado pelo Programa das Nagoes 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 0 indice e composto por tres indicadores: 

longevidade, educagao e renda. A Longevidade e medida a partir dos dados relatives a 

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

matncula 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 entre 

1970 e 2000. Entre 1991 e 2000 o IDH deu um salto de crescimento passando de 0,385 para
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0,607. Contudo o IDH de Vigosa no ano 2000 ainda esta abaixo do estado de Aiagoas, que 

registrou IDH igual a 0,649 nesse mesmo ano.

Figura 4 
2000.

Quadro do mdice de Desenvolvimento Humano, 1970, 1980, 1991 e

1970 1980 1991 2000
Indice de Desenvolvimento Humano 0,236 0,331 0,385 0,607
EducagSo 0,2480,211 0,366 0,653
Longevidade 0,4650,378 0,523 0,641
Renda 0,121 0,279 0,266 0,526

Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

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

economico, levando em conta os tres setores da economia: agropecuaria, industria e servigos. 

O PIB do municipio de Vigosa apresentou crescimento continue entre 2000 e 2009, 

registrando maior crescimento entre 2007 e 2009. Em 2008, a agricultura representava 13,1% 

na composigao do PIB do municipio, a industria, 10,6% e o setor de servigos 76,3%. Tern sua 

economia destacada pela produgao de protelna animal, centrada na pecuaria bovina de leite e 

corte, na criagao de suinos e aves, alem da criagao de equinos (UFAL, 2005).

Figura 5 -Grafico da evolugao do PIB de Vigosa entre 2000 a 2009 (R$ de 2000)
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Fonte: IpeaData

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

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

total de pessoas do mesmo grupo etario. O grupo etario utilizado nesse trabalho para 

mensurar a taxa de analfabetismo e “pessoas de 15 anos ou mais”. A taxa de analfabetismo 

no municipio vem decrescendo nas ultimas decadas, mas a taxa calculada em 2010, ainda 

continua alta, 33,5%; 9,2 pontos acima da taxa estadual (24,3%) e 23,9 pontos acima da taxa 

nacional (9,6%).
6



Figura 6 - Grafico da taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais no municipio de 
Vigosa
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Fonte: Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). Censos Demograficos 1970,1980,1991,2000 e 2010.

De acordo com o Censo 2010 (IBGE), Vigosa apresentou indices de atendimento aos 

servigos essenciais, proximos das madias estaduais, porem, abaixo dos indices nacionais, 

com excegao do servigo de fornecimento de energia. Vigosa apresenta um total de 6.687 

domicOios particulares permanentes, dos quais 4.988 apresentam abastecimento de agua 

provenientes de ligagao a rede geral; 1.264 tinham banheiro de uso exclusive do domicilio e 

com esgotamento sanitario ligado a rede geral de esgoto ou pluvial; 5.301 contam com algum 

tipo de cofeta de lixo e 6.550 dispoem de energia eletrica fornecida por companhia 

distribuidora.

Figura 7 - Graficos comparatives da oferta adequada de servigos essenciais em 2010 - Vigosa, 
Alagoas e Brasil

Oferta adequada de servigos essenciais, em2010 

■ VigOS^ BALAXtoS hbrasl
98.0% 97.9% 97.8%

80.9% 79.8%!^!°

III82.9%
74.6% 68.6%

II 55.5%

18.9% 20.9%mm.
Arastedmentodedgua- Esgotamentosanitdrio-rede Destinodo lixo-coletado 

rede geral
Energia el£trica-de 

companhia distribuidorageral de esgoto ou pluvial

Fonte: Censo IBGE 2010.
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0 Municipio de Vigosa possui grande importancia historica e cultural tanto para o 

Estado de Alagoas, quanto para o pais. 0 Quilombo dos Palmares, formado no seculo XVII, 

estava localizado em uma regiao que corresponds hoje as imediagoes do municipio. Apos 

varias empreitadas contra o Quilombo, levadas a cabo tanto por holandeses quanto 

portugueses, Zumbi foi finalmente derrotado na Serra Dois Irmaos, em Vigosa, no ano de 

1695.

O municipio integra urn circuito cultural de valorizagao e fortalecimento da cultura 

negra, que pode ser observado no grande numero de manifestagoes religiosas ligadas ao 

candomble. Destacam-se tambem as manifestagoes culturais folcloricas, que reafirmam a 

importancia do municipio como urn polo cultural de patrimonio imaterial.

Figura 8 - Quadro das atividades culturais cadastradas na Secretaria de estado da Cultura de 
Alagoas 
ATIVIDADE
CULTURAL :4 tOCAL,, ■i,fi., ;BAiRRO ; jfc: JJIPOLOGIA RESPONSAVEL CONTATO•"f
Casa Natal do
Senador Teotonio 
Vilela

Epaminondas
Gracindo

Patrimonio
Histdrico

3551-5295
3551-3148

Centro Estado de Alagoas

Banda de Pffano
Mestre Bia

Regiao do Vale da
Paraiba e Mundau

Zona Rural, Vale do 
Paraiba e Mundau Banda de Pifano Mestre Bia

Zona Rual, Vale do 
Paraiba e MundauGuerreiro de Vigosa Conj. Frei Damiao, s/n Guerreiro Jos6 Adilson da Silva 9105-7859

Zona Rural, Vale do 
Paraiba e MundauReisado Banana! Povoado Bananal Reisado Clcera 3282-1340

Guerreiro Riacho do
Meio

Rua Senador Ismael
Brandao Centro Guerreiro Maria Telma Pereira 9987-0755

Centro Afro-brasileiro 
Sao Jorge

Rua Ademar 
Vasconcelos

Zona Rural, Vale do 
Paraiba e Mundau

Centro Afro- 
Brasileiro

Ana Maria Nunez dos 
Santos 

Casa Sao Joao 
Batista

Rua Silvestre 
Guaiana, n°49

Zona Rual, Vale do 
Paraiba e Mundau Candomble 9988-4484

Casa Sao Cosmo e 
Casa Sao Damiao

Zona Rural, Vale do 
Paraiba e Mundau

Maria do Casmo 
Silva

Conj. Padre Cicero, 74 Candombld

Conj. Frei Damiao, 
Rua J, n#15

Zona Rual, Vale do 
Paraiba e Mundau

Emldio Cordeiro daCasa Preto Vetho Candomble Paz
Palicio de Oxu da 
Menina

Zonal Rural,Vale do 
Paraiba e Mundau

Sebastiana Maria da 
SilvaCandombldRua Dourado, n°80

Centro Esplrita 
Palitcio de Ogum

Zonal Rural,Vale do 
Paraiba e Mundau

Rosalvo Ferreira dos 
Reis

Conj. Padre Cicero Candombld 9168-9129

Zona Rural, Vale do 
Paraiba e Mundau

Cicero Bernardo 
Silva Conj. Padre CiceroCentro Ogum Candombl6

Zona Rural, Vale do 
Paraiba e Mundau

Maira Nazar6 dos 
Santos 

Senhor do Bomfim da 
Bahia Av. 12 de Julho, ne37 Candomble

Centro Esplrita Afro 
Umbanda

Povoado Mata 
Escuro, n°12

Zona Rural, Vale do 
Paraiba e Mundau Candombl6 Mareleirre Batista

Zona Rural, Vale do 
Paraiba e Mundau

Expedito Tavares da 
Santos

Reisado Virgem dos 
Pobres Povoado Bananal Reisado

Rua Evildsio Torres, Mestre Bia (Mestre 
de Banda de Pifano)Patrimonio vivoJoao Galdino da Silva Centro488
Mestre Expedito 
(Mestre de Reisado)

Expedito Tavares dos 
Santos
Escola de Musica e 
Folclore Jos6 Aprfgio 
Vilela

Fonte: Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas

Patrimonio vivoPovoado Bananal, s/n Zona Rural

Musica e 
Folclore

Praga Apolindrio 
Rebelo Centro Preteitura Municipal

Alem dos centres culturais e monumentos apresentados no quadro, o municipio conta 

ainda com a Casa da Cultura e Cidadania Jose Maria de Melo, Igreja Matriz Senhor Bom Jesus 

do Bonfim, Museu Cultural do Vo, Igreja do Rosario e o Cine Godoi.
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Plano Diretor do Munlcipio

O Plano diretor de Vigosa foi instituido pela Lei 740, de 14 de dezembro de 2006. 

Segundo o estudo da Rede de Avaliagao e Capacitagao para a implementagao dos Pianos 

Diretores Participativos1, o macrozoneamento consta no Capftulo VII, Segoes I, II, III e IV. A 

Area Rural e subdividida em: Macrozona Agricola 2 - Bananal; Macrozona Agricola 1 - 

Jussara; Macrozona de Recuperagao Ambiental 1 - Baixa Funda; Macrozona de Recuperagao 

Ambiental 2 - Minador; Macrozona de Recuperagao Ambiental 3 - Sao Luiz; Macrozona de 

Manejo Sustentave! 1 - Dourada; Macrozona de Manejo Sustentavel 2 - Tangil; Macrozona de 

Protegao do Paraiba - Cascuda e Anel; A Area Urbana: Macrozona Prioritaria para 

Infraestrutura.

A Fazenda Sao Luiz, que abriga as instalagoes fisicas da UFAL Unidade Vigosa, esta 

situada em uma area subdivida por duas macrozonas: Macrozona de Manejo Sustentavel 1 - 

Dourada; e Macrozona Agricola 1 - Jussara.

Ainda segundo o estudo, as Macrozonas Agricolas sao definidas pelo Plano Diretor 

como areas constituidas predominantemente por culturas extensivas, com a presenga de 

aglomeragoes urbanas de pequeno porte, com atividades antropicas rarefeitas e ausencia de 

atividades causadoras de impacto ambiental de elevada importancia e magnitude. As 

Macrozonas de Manejo Sustentavel sao definidas como areas constituidas 

predominantemente por culturas extensivas, relacionadas a reforma agraria e/ou agricultura 

familiar de base agro-ecologica de baixo impacto ambiental, com a presenga de 

aglomeragoes urbanas consolidadas de pequeno porte e com grande potencial hidrico.

1 A equipe tecnica solicitou o Plano Diretor do Municipio a Prefeitura, mas nao obteve resposta. As 
analises foram feitas a partir do estudo elaborado pela Rede de Avaliagao e Capacitagao para a 
implementagao dos Pianos Diretores Participativos, realizada pelo Observatorio das Metropoles.
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Plano Diretor da UFAL Campus Arapiraca, 2012.

Reitor da Universidade Federal de Alagoas 
Eurico de Barros Lobo Filho

Vice-reitora da Universidade Federal de Alagoas 
Raquel Rocha de Almeida Barros

Diregao Gera) do Campus Arapiraca 
Marcio Aurelio Lins dos Santos

Diregao Academica do Campus Arapiraca 
Eliane Aparecida Holanda Cavalcanti

Coordenagao da Unidade Palmeira dos Indies 
Sueli Maria do Nascimento

Coordenagao da Unidade Penedo 
Mac-Davison Buarque Lins Costa

Coordenagao da Unidade Vigosa 
Diogo Ribeiro Camara

COMISSAO TI=CNICA DO PLANO DIRETOR - Portaria n^ 080 de 24/09/2010 e Portaria 017/2012 de 25 de 
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Thaisa Francis Cesar Sampaio Sarmento - Presidente
Rafael Rust Neves -Vice-presidente
Camila de Sousa Vieira
Geilson Marcio Albuquerque de Vasconceios
Odair Barbosa de Moraes
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Raquel de Almeida Rocha

Boisistas e estagiarios:
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Katryce Muniz Santos Costa 
Livia Karla Alves Lima 
Max Dellys Soares Santos 
Paulo Rodolfo Cavalcante Santos 
Pedro Bezerra de Oliveira Neto 
Rafaella Barbosa Bezerra 
Renan dos Santos Silva 
Thiago Gilney Ferreira Silva

Reitoria - Campus A. C. Simoes
Av. Lourival Melo Mota, s/n, Cidade Universitaria - Maceio - AL, CEP: 57072-900 
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Av. Beira Rio, s/n - Centro Historico - Penedo - AL, CEP: 57200-000 
Unidade Vigosa
Fazenda Sao Luiz, S/N, Vigosa - AL.



2. HIST6RIC0 da implanta?Ao da unidade

A Unidade Academica da UFAL em Vigosa/AL esta sediada nas instalagoes da Fazenda 

Sao Luiz, localizada da Zona Rural do municipio a aproximadamente 5 km do centre da 

cidade. A extensao territorial da Fazenda 6 de 286 hectares, aproximadamente 1.000 tarefas.

0 nucleo central da Fazenda e composto por um conjunto de edificagoes antigas que 

foram reformadas, e um bloco de salas de aula e de laboratories novos, totalizando 9 

edificagoes. Uma delas e utilizada somente pelo CECA, e outra edificagao esta desativada 

restando ao Curso de Medicina veterinaria a utilizagao de 7 edificagoes: o Edificio-sede, o 

Ambulatorio, o Bloco de Laboratorios, o Bloco de Salas de Aula, o Refeitorio, a Garagem e a 

Casa de Hospedes. Fora do Nucleo Central ha outras instalagoes e ambientes que tambem 

sao utilizados pelo Curso - o curral, os aviarios e a vala septica de residuos solidos.
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Figura 10 - Localizagao da Fazenda Sao Luiz em relagao ao Centro de Vigosa. A linha amarela sinaliza 
os limites da Fazenda e a marcagao em amarelo, o Nucleo Central. Imagem de 2009. Fonte Google 
Earth, 2012.

Com base na imagem de satelite do Google Earth, de 2008, pode-se estimar os limites 

da Fazenda Sao Luiz, considerando o desenho da distribuigao da vegetagao e das estradas 

nao pavimentadas que limitam a localidade.
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Figura 11 - Limites estimados da Fazenda Sao Luiz. A marcagao em amarelo representa o Nucleo 
Central. Imagem de 2009. Fonte Google Earth, 2012.

V

Figura 12 - Maquete eletronica da ocupagao da Fazenda Sao Luiz. Imagem de 2009. Fonte Google 
Earth, 2012.Legenda: Em amarelo - nucleo central - edificagoes existentes de 1944. Em cinza - 
edificagoes rurais de 1940 - uso secundario ou sem uso. Em laranja - edificagoes de 1976 - restaurante 
universitario e bloco de laboratories. Em vermelho - edificagao de salas de aula de 1979. Em branco - 
obra em execugao de laboratorios. Em verde - obras iniciadas do hospital veterinario.

Para elaborarmos um retrospecto da evolugao da ocupagao da Fazenda Sao Luiz, 

dividimos o percurso historico em quatro fases: A Fazenda Modelo, O Campus Avangado, a 

Transferencia do CECA e a Nova Interiorizagao da UFAL.

A primeira fase corresponde ao penodo de funcionamento da Fazenda Modelo Sao 

Luiz, inaugurada em 17 de novembro de 1944. Nesse contexto foi construfdo o edificio-sede; 

as edificagoes que hoje abrigam o CECA, a Casa de Hospedes e o Ambulatorio; a
12



Oficina/Garagem; o primeiro est&bulo (hoje Ovinocultura); Laborat6rio (hoje desativado); os 

primeiros aviarios e a Vila dos funcionarios. A Fazenda Modelo era vinculada ao Ministerio da 

Agricultura.

As primeiras fazendas modelo foram implantadas pelo Estado Brasileiro ainda na Velha 

Republica com o objetivo de prover instalagoes para o ensino agricola pratico, desvinculado 

dos nfveis de escolaridade. Esse ensino buscava criar condigoes para acelerar o processo de 

mecanizagao do campo, atraves do emprego de maquinario movido a tragao animal.
No Governo Vargas, as fazendas modelo foram criadas por iniciativa do Ministerio da 

Agricultura e passaram a objetivar a fixagao do trabalhador no campo, evitando o exodo rural, 
num momento em que a industrializagao forgava a expansao do mercado de trabalho na 

cidade. Esses estabelecimentos agropecuarios foram criados para fins de exploragao 

economica, de modo a garantir aumentos de produtividade mediante aperfeigoamento de 

tecnicas agricolas e manuseio do maquinario.
Contudo, as fazendas modelo implantadas no pais produziram resultados aquem do 

esperado, e passaram a ser desativadas. Com a desativagao da Fazenda Sao Luiz, suas 

instalagdes passaram para o controls do Municfpio de Vigosa, e passou a abrigar um grupo 

escolar, que funcionou ate 1975.

(b)(a)
Figura 13 * (a) A esquerda, edificiosede da Fazenda Sao Luiz; (b) a direita, ediffcio que abriga setor 
administrativo do Centro de Ciencias Agrarias (CECA).
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(a) (b)
Figura 14 - (a) A esquerda, a Casa de Hospedes; (b) a direita, o Ambulatorio.
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(a) (b)
Figura 15 - (a) A esquerda, ediffcio desativado, em rutna; (b) a direita, a Garagem/Oficina.

(a) (b)
Figura 16 - (a) A esquerda, Vila dos Funcion6rios; (b) ^ direita, laboratorio desativado, em ruinas.
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Figura 17 - (a) A esquerda, antigo estabulo, hoje Ovinocultura; (b) a direita, os primeiros aviarios
construidos.

A segunda fase se deu no contexto do Programa Campus Avangado, implementado 

pelo MEC e pelo Ministerio do Interior em 1970, no contexto da Ditadura Militar. 0 Programa 

objetivava a interiorizagao das universidades como forma de romper com a concentragao do 

desenvolvimento economico no Centro Sul e nas grandes cidades, levando a formagao 

profissional para regioes afastadas dos grandes centres.

A criagao do Campus Avangado em Vigosa foi efetivada atraves da Lei ns 412, de 05 de 

maio de 1975, quando o Municipio de Vigosa fez a doagao da Fazenda Sao Luiz a 

Universidade. Em 21 de maio de 1975, 0 Conselho de Ensino Pesquisa e Extensao (CEPE) 

criou o Centro de Ciencias Agrarias (CECA), que passou a abrigar o Curso de Agronomia, 

criado em 1974. Ainda em 1975, o CECA passa a funcionar na Fazenda Sao Luiz, juntamente 

com as atividades do Curso de Agronomia. Nesse contexto, foram construidos o Restaurants, 

o Laboratorio, o Campo de futebol, a Caixa d’agua, a Casa de Vegetagao e o segundo 

estabulo.

(a) (b)
Figura 18 - Restaurants universitario, (a) vista da fachada frontal e (b) vista interna.
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(a) (b)
Figura 19 - (a) A esquerda, Laboratorio de Anatomia Animal; (b) a direita, a Casa de Vegetagao 

(desativada).

A terceira fase inicia em 1984, com a Transferencia do CECA para Macei6, juntamente 

com os Cursos que abrigava. Nesse period© a Fazenda Sao Luiz continuou funcionando como 

local de realiza^ao de atividades de pesquisa e com algumas praticas laboratoriais do Centro. 

Poucas edificagdes foram construldas nesse perlodo, a exemplo do estabulo e dos outros dois 

aviarios. Os aviarios, diferentes daqueles construldos na primeira fase, observaram a 

orientagao solar correta, sendo dispostos com a as cumeeiras dos telhados em sentido 

Leste/Oeste. O Governo do Estado construiu urn grupo escolar na Fazenda para atender as 

criangas da comunidade.

•'s.I-rr-wTrrw'r

(b)(a)
Figura 20 - Avi&rios construldos de acordo com a orientagao solar correta.
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(a) (b)
Figura 21 ■ Grupo escolar, fachada frontal e patio interno.

For fim, a quarta fase inicia com o Projeto de Interiorizagao da UFAL, elaborado em 

2005 e implementado em 2006. 0 Projeto criou o Curso de Medicina Veterin6ria, instalado em 

parte das edificagoes do Nucleo Central da Fazenda Sao Lulz. No capftulo em que consta a 

caracterizagao do municipio de Vigosa, o Projeto de Interiorizagao justifica a criagao do Curso 

de Medicina Veterinaria, afirmando que o Municipio:

'(...) tem sua economia destacada pela produgao de proteina animal, centrada 

na pecuaria bovina de leite e de corte, na criagao de suinos e aves, alem da 

criagao de equinos’ (UFAL, 2005).

Para abrigar o Curso, foi construido urn bloco de salas de aula e foram realizadas 

relormas nos editicios da Administragao Geral, Ambulatorio e Laboratorio de Anatomia Animal. 

A reforma do Edificio-sede enfrentou problemas na execugao da cobertura, sendo necessaria 

a realizagao de novas reformas apos a conclusao das obras. As obras da cobertura foram 

concluidas em 2011, assim como as obras de pavimentagao das vias que conformam o 

nucleo central da Fazenda.
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(a) (b)
Rgura 22 - (a) A esquerda, bloco de salas de aula, construfdo em 2007; (b) a direita, canteiro de obras

dos Laboratdrios Estruturantes.

O Curso de Medicine Veterinaria enfrentou diversos problemas devido & carencia de 

infraestrutura minima para o seu funcionamento. A comunidade academica se mobilized em 

diversas ocasioes para cobrar da Reitoria a construgao do Hospital Veterin^rio e de urn novo 

bloco de laboratbrios, indispens^veis ao desenvolvimento das atividades do Curso.

As obras do Hospital de Clinicas Veterinarias foram iniciadas em 2011, com conclusao 

prevista para o ano de 2013. As obras dos Laboratorios Estruturantes do Curso de Medicina 

Veterinaria tambem foram iniciadas em 2011.

"'V X'Y

Rgura 23 - Maquete eletronica do Hospital de Clinicas Veterinarias. 
Fonte: www.ufal.edu.br

Nao foi possivel localizar a planta topografica da Fazenda, portanto a equipe do Plano 

Diretor desenvolveu um mapa de situagao, localizando suas principals instatagoes, tomando 

como base imagens do Google Earth e a descrigao dos ambientes e equipamentos rurais que 

existem na Fazenda.
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LEGENDA
HI 1 OBRADO HOSPITAL VETERINARIO 

2 P6RTICO DE ENTRADA DA FAZENDA 
W 3AQUDES

4 NdCLEO CENTRAL DA FAZENDA SAO LUIZ

5 MORADIAS DE FUNCIONARIOS

6 laboratOrio DESATIVADO

7 OVINOCULTURA
8 RESERVAT6RIO DE AGUA

9 AViARIOS

10 GRUPO ESCOLAR CEDIDO A UFAL 
^ 11 POMAR DE LARANJAS

Figura 24 - Mapa esquematico com a implantagao dos edificios na Fazenda Sao Luiz. Elaboragao: 
Equips Tecnica do Plano Diretor Campus Arapiraca

12ESTABUL0

13 ESTRADA DE BARRO
14 DESTILARIA DESATIVADA

15 VALA SEPTICA RESlDUOS SOllDOS 
DEANIMAIS MORTOS

M 16 AREADE OCUPACAO IRREGULAR

17 LlMire FRONTAL DA FAZENDA

■ l8 LAGO FORMADO POR UMA DEPRESSAO
19 ESTUFA DESATIVADA

120 MATA DE TOPO DE MORRO
21 CAMPO DE FUTEBOL

19



3. CARACTERIZAQAO DO PERFIL SOCIAL DA COMUNIDADE ACAD^MICA

O Campus Arapiraca, composto pela Sede, em Arapiraca, e pelas Unidades Penedo, 
Palmeira dos (ndios e Vigosa apresentam um corpo social formado por 3.469 pessoas2, 
quando somados os tres segmentos da comunidade universiteria mais o corpo de 
funciondrios terceirizados.

A Unidade Vigosa conta com uma populagao universitaria manor ja qua abriga apenas 
1 dos 19 cursos oferecidos pelo Campus: Medicina Veterin6ria.

Figura 25 • Quadro com os quantitivos do corpo social do Campus Arapiraca
DOCENTES TECNICOS DISCENTES FUNC. TERC. TOTALUNIDADE

ARAPIRACA 138 53 2209 45: 2445
PALMEIRA 26 101 48007 437
PENEDO 21 29209 246 16
VIQOSA 12 18312 5 212

76 | 3429JTOTAL 197 81 3075
Elaboragao: Equips T£cnica 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 AcadSmica, e a Plataforma Lattes, hospedada no portal do 

CNPq. Esse levantamento apontou que a UFAL Campus Arapiraca possui 197 professores 

efetivos, distribuidos na sede e nas tres Unidades Academicas. Desse total, 138 estao lotados 

na Sede (70,0%), 26 em Palmeira dos Indios (13,2%), 21 em Penedo (10,7%) e 12 em Vigosa 

(6,1%).

No tocante ao genero, h6 predominancia de homens, que o quadro docente conta 

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

Em Vigosa, a porcentagem de professores do sexo masculino e de apenas 42%, e do genero 

feminino e de 58%, o quadro docente em Vigosa 6, portanto, composto majoritariamente por 

mulheres.

2 Conforme levantamento realizado em dezembro de 2011 e julho de 2012.
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Figure 26 > Corpo docente - DIvisao por genero em Vi$osa

JFeminino Masculino

3.2. CORPO TECNICO-ADMINISTRATIVO

O Corpo Tecnico Administrative da UFAL Campus Arapiraca e composto por 81 

servidores sendo 53 lotados na Sede, em Arapiraca; 7 na Unidade Palmeira; 9 na Unidade 

Penedo e 12 na Unidade Vigosa3. Desse contingents 35 estao lotados em setores 

administrativos4, 26 em laboratories, 8 nas biblioteca, 5 nos Nucleos de Tecnologia da 

Informagao (Nil) e 7 em atividades especificas (2 Pedagogos, 1 Engenheiro Civil, 2 M6dico 

Veterin£rio, 1 Tecnico em Contabilidade e 1 Assistente Social).

Flgura 27 - Distribulgao do corpo tecnico«admlnlstratlvo em setores por Unidade Academlca
UNIDADE
vigosA

UNIDADE P. 
INDIOS

UNIDADE
PENEDO

SEDE
ARAPIRACALOTAQAO TOTAL

Administra$ao 1 0 0 4 5
Tdcnico em contabilidade 0 0 0 1 1
Engenheiro Civil 0 0 0 1 1
Bibliotecdrio 1 1 1 1 4
Auxiliar de Biblioteca 0 0 0 1 1
Coord, de Registro e 
Controle Acad§mico 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

Tecnico em laboratdrio 5 0 3 16 26
Medico Veterin&rio 2 0 0 0 2
TOTAL 12 7 9 53 81

Elaboragao: Equipe T6cnica do Plano Diretor

3 Conforme levantamento realizado em Dezembro de 2011.
4 Foram considerados setores administrativos: Administragao, Coordenadoria de Registro e Controle 
Academico (CRCA), Diregao Academica, Divisao de Servigos Gerais (DSG), Secretaria de Cursos, 
Secretaria Executiva e Assuntos Educacionais.
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0 quadro com a distribui$ao do corpo t6cnico administrativo mostra os gargalos que 

comprometem o desempenho das atividades universiteirias nas Unidades Academicas. As 

principals carencias estao em atividades de secretariado de cursos, auxiliares administrativos 

em diversos setores e t6cnicos em informdtica. Essas fungoes estao ligadas a 6rgaos 

fundamentals para o bom desempenho das atividades universitarias e a carencia de corpo 

t§cnico capacitado para desempenhct-las apresenta-se como um grave problema e precisa ser 

superado com urgencia. Em Vigosa a maior parte dos tecnicos esta concentrada em 

atividades de laboratdrio. Com a construgao dos novos laboratories e do hospital veterinario 

ha uma demanda de contratagao de novos tecnicos eminente, mas ainda nao quantificada.

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

sexo masculine e 27 servidores do sexo feminino. Nas Unidades Vigosa 75% dos servidores 6 

do sexo masculine.

3.3. CORPO DISCENTE

Segundo o levantamento realizado3, 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 Unidade de Vigosa, o 

corpo discente e de 183 alunos em um curso.

Flgura 28 - Quadro do Corpo discente do Campus Arapiraca: quantldade por curso
DURACAO NUMERO 

(SEM.) ALUNOS**
GRAU

ACADEM
ANO DE VAGAS/ 

CRIACAO ANO*CURSO UNIDADE
Medicina Veterin£ria Vigosa Bacharelado 2006 50 10a 16 183

TOTAL CAMPUS ARAPIRACA 3075
(*) Numeros de vagas oferecidas em 2010.
(**} Com base em dados levantados em novembro de 2011.

No tocante ao genero, 60% dos alunos do Campus Arapiraca e do sexo feminino e 40% 

do sexo masculino. Nas Unidades, h£ uma variagao entre o numero de alunos do sexo 

masculino e feminino. A Unidade de Vigosa 6 a unica que apresenta o corpo discente 

majoritariamente masculino, 51% do alunado e composto por alunos do sexo masculino.

Figura 29 - Quadro do Corpo discente do Campus Arapiraca: genero.
GENEROCURSO UNIDADE MASC FEM

Medicina Veterin&ria Vigosa 51% 49%
TOTAL CAMPUS ARAPIRACA 40% 60%

3 Dados organizados pela Diregao Academica do Campus Arapiraca entre 01 e 14 de novembro de 
2011 e cedido & equipe T6cnica do Plano Diretor UFAL Campus Arapiraca Sede e Unidades em 17 de 
novembro de 2011.
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Figura 30 - Gr£fico da distribuigao do Corpo Discente por gSnero nas Unidades de Ensino. Elaboragao: 
Equipe T6cnica do Plano Diretor UFAL Arapiraca e Unidades. Fonte: Diregao AcadSmica do Campus

Arapiraca

A an^lise do aluno quanto & 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%) est£ na faixa entre 20 e 24 anos e 22,6% tem mais de 25 

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

duragao dos mesmos, aumentando ou diminuindo o tempo de permanencia na universidade.

Figura 31 -Tabeta da M6dia de idade do corpo discente por curso
CURSO UNIDADE GRAU ACAD DURACAO MIN MED IDADE
AdministragSo Arapiraca 4 anosBacharelado 21.6 anos
Administra9do Publics Arapiraca 4 anosBacharelado 21.5 anos
Cldncia da Computa^So Arapiraca 4 anosBacharelado 21.4 anos
Cifincias Bioldgicas Arapiraca 4 anosLicenciatura 22.3 anos
EducacSo Fisica Arapiraca 4 anosLicenciatura 23.1 anos
Fisica Arapiraca 4 anosLicenciatura 22.9 anos
Letras/Lingua Portuguesa Arapiraca 4 anosLicenciatura 0.0 anos
Matem&tica Arapiraca 4 anosLicenciatura 22.3 anos
Pedagogia Arapiraca 4 anosLicenciatura 21.5 anos
Quimica Arapiraca 4 anosLicenciatura 22.5 anos

Palmeira dos IndiesServigo Social 4 anosBacharelado 23.5 anos
Turismo Penedo 4 anosBacharelado 23.3 anos
Enfermagem Arapiraca 4.5 anosBacharelado 21.6 anos
Agronomia Arapiraca 5 anosBacharelado 22.9 anos
Arquitetura e Urbanismo Arapiraca 5 anosBacharelado 22.7 anos
Engenhana de Pesca Penedo 5 anosBacharelado 23.6 anos
Medicina Veterindria Vigosa 5 anosBacharelado 23.1 anos

Palmeira dos IndiesPsicologia 5 anosBacharelado 22.8 anos
Zootecnia Arapiraca 5 anosBacharelado 23.2 anos

I MEDIA TOTAL 22.6 anos

A Unidade Vigosa e a que apresenta o maior contingente de alunos com idade entre 20 

e 24 anos e a menor fatia com idade entre 16 e 19 anos. Juntamente com a Unidade Penedo,

23



a Unidade Vigosa apresenta um corpo discente com media de idade maior, ja que 28% dos 

alunos tern 25 anos ou mais.

Cbrpo discente UFALC&mpus Arapiraca Unidade Vigosa
Idade
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Figura 32 - Grafico da faixa etaria dos alunos de Vigosa.
Fonte dos dados: Dire;ao Academica do Campus Arapiraca. Elaboragao: Equips T6cnica do Plano Diretor UFAL Campus 

Arapiraca e Unidades Palmeira dos indios, Penedo e Vigosa.

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

Arapiraca mostrou que 78% dos alunos cursaram o ensino medio em escolas publicas, 

enquanto 22% cursaram no ensino privado. A composigao dessa porcentagem no Curso de 

Medicina Veterinaria e apresentada na tabela a seguir.
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Figura 33 - Quadro da Formagao no ensino medio do corpo discente da UFAL Campus Arapiraca 
em escola publica ou privada.

CURSO UNIDADE TOTALUN ENS PUB ENS PR1 ENS PUB ENS PRIGRAU ACAD
Administracao Bacharelado Arapiraca 194 151 43 78% 22%
Administracao Publica Bacharelado Arapiraca 40 39 1 98% 3%
Agronomia Bacharelado Arapiraca 204 167 37 82% 18%
Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Arapiraca 199 124 75 62% 38%
CiSncia da Computacao Bacharelado Arapiraca 197 121 76 61% 39%
CiSncias Bioldgicas Licenciatura Arapiraca 208 161 47 77% 23%
Educacao Fisica Licenciatura Arapiraca 217 150 67 69% 31%
Enfermagem Bacharelado Arapiraca 190 116 74 61% 39%
Ffsica Licenciatura Arapiraca 177 153 24 86% 14%
Letras/ Lingua Portuguesa Licenciatura Arapiraca 40 40 0 100% 0%
Matematica Licenciatura Arapiraca 180 155 25 86% 14%
Pedagogia Bacharelado Arapiraca 40 40 0 100% 0%
Quimica Licenciatura Arapiraca 176 159 17 90% 10%
Zootecnia Bacharelado Arapiraca 147 112 35 76% 24%

Bacharelado Palmeira dos IndiesPsicologia 219 152 67 69% 31%
Bacharelado Palmeira dos IndiesServico Social 218 142 76 65% 35%

Engenharia de Pesca Bacharelado Penedo 150 117 33 78% 22%
Turismo Bacharelado Penedo 96 88 8 92% 8%
Medicina Veterinaria Bacharelado Viposa 183 105 78 57% 43%
TOTAL 3075 2292 783 25%;75%
Fonte dos dados: Diregao Academica do Campus Arapiraca
Elaboragao: Equips T6cnica do Plano Diretor UFAL Campus Arapiraca e Unidades Palmeira dos Indies, Penedo e Vigosa.

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

foram Medicina Veterinaria (43%), Enfermagem (39%), Ciencias da Computagao (39%) e 

Arquitetura e Urbanismo (38%). Em Vigosa, 57% dos alunos cursaram o ensino medio em 

escolas publicas.

Figura 34 - Composigao do alunado em fungao da origem do ensino medio em cada Unidade

UnidadeVigosa

Bisino M6di oPliblioo Biano M6dio Rivado

Fonte dos dados: Diregao Academics do Campus Arapiraca
Elaboragao: Equipe T6cnica do Plano Diretor UFAL Campus Arapiraca e Unidades Palmeira dos Indios, Penedo e Vigosa.

A cartografia que apresenta o municipio de origem do alunado contemplou duas 

escalas: a escala intramunicipal e a eseala estadual.
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Na escala intramunicipal, foram cartografados o local de residencia dos alunos por 

bairro, na zona urbana, e por localidade e povoados, na zona rural dos municipios sede das 

unidades do Campus Arapiraca. Esse levantamento tern por objetivo urn mapeamento dos 

bairros, localidades e povoados onde ha maior concentragao de alunos residentes.
O levantamento na escala estadual se deve a premissa de que a implantagao dos 

campi interioranos sao estrategias de desenvolvimento regional. Deste modo, faz-se 

necessario mensurar se o Campus Arapiraca esta atendendo as demandas de formagao 

superior no interior do estado de Alagoas.

No ambito do estado de Alagoas, os dados referentes ao municipio de origem do aluno 

matriculado no Campus Arapiraca foram cartografados visando oferecer o modo como os 

alunos estao distribuidos no estado.

Os alunos da UFAL Campus Arapiraca tern origem em 68 dos 102 municipios do 

estado de alagoas: 24 municipios do Agreste Alagoano, 24 do Leste Alagoano (Zona da Mata) 

e 20 do Sertao Alagoano. Alem desses, 22 alunos sao provenientes de outros 13 estados da 

federagao. A quantidade de alunos por municipio nao e homogenea. Dos 3.075 alunos que 

estudam na UFAL Campus Arapiraca (Sede e Unidades), 60,8% tern origem nos municipios- 
sede das Unidades, sendo que 45,7% provem de Arapiraca, 7,3% de Penedo, 7,0% de 

Palmeira dos Indies e 0,8% de Vigosa. Portanto, 39,2% dos alunos que estudam no campus 

sao provenientes de outros municipios onde o Campus UFAL Arapiraca nao esta sediado. 
Dados mais detalhados sobre a origem dos alunos por Unidade de Ensino estao 

especificados nos relatorios das respectivas unidades.
No que tange ao municipio de origem, a Unidade de Vigosa e que possui o alunado 

mais diversificado em termos percentuais. A Unidade conta com alunos vindos de 37 

municipios. Tambem pode ser constatado que e a Unidade cujo municipio-sede possui a 

menor fatia do alunado: 11% do total. A metade do corpo discente e formada por alunos 

vindos de Arapiraca e Maceio.
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Figura 35 -Cartograma da distribuigao do corpo discente por orlgem de domidlio no Estado de
Alagoas

Alunos Campus Arapiraca Unidade Vi$osa 
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Figure 36 - Gr&fico da distribuigao do corpo discente por origem de domidlio.
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Figura 37 • Unldade Vigosa: relagao entre o numero de alunos provenientes de munlripios do 
estado de Alagoas pela populagao desses municipios
ORDEM MUNIClPlO MESORREGIAO ALUNOS* POP MUNIC** ALUNO/HAB

1 Paulo Jacinto Aqreste Alagoano 7 7426 0.0009426
2 Vigosa Leste Alagoano 2540720 0.0007872
3 Santa Luzia do Norte Leste Alagoano 6891 0.00058054
4 Mar Vermelho Agreste Alagoano 2 3652 0.0005476
5 Coit6 do Ndia Agreste Alagoano 2 10926 0.0001830
6 Jaramataia Sert5o Alagoano 1 5558 0.0001799
7 Quebrangulo Agreste Alagoano 2 11480 0.0001742
8 Lagoa da Canoa Agreste Alagoano 182503 0.0001644
9 Tanque d'Arca Agreste Alagoano 1 6122 0.0001633

10 Ch5 Preta Leste Alagoano 1 7146 0.0001399
11 Satuba Leste Alagoano 2 14603 0.0001370
12 Arapiraca Agreste Alagoano 27 214006 0,0001262
13 Traipu Agreste Alagoano 3 25702 0.0001167
14 Campo Grande Agreste Alagoano 1 9032 0.0001107
15 Taquarana Agreste Alagoano 2 19020 0.0001052

Figura 38 - Cartograma da distribuigao do corpo discente por origem de domicilio no tecido

urbano de Vigosa

Aiunos Campus Arapiraca - Polo Vigosa 
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Elabora^So: Equips Tecnica do Plano Diretor UFAL Arapiraca e Unldades

O cartograma acima mostra a origem dos estudantes que residem na cidade de 

Vigosa. Percebe-se uma concentragao de estudantes nos bairros do Centro. A segunda maior 
concentragao e no bairro Conjunto Cidade de Deus, seguido da terceira concentragao no

28



bairro Cohab. No cartograma de origem na zona rural de Vigosa, percbe-se a maior 

concentragao na Fazenda , segundo da Fazenda Sao Luis.

Figura 39 - Cartograma da distribuigao do corpo discente por origem de domicilio na zona rural
de Vigosa
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Fonte: Dire^ao Academlca da UFAL/Campus Araplraca
Elabora$3o: Equips T^cnica do Plano Diretor UFAL Arapiraca e Unldades

3.4. CORPO DE FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS

O corpo de terceirizados totaliza 76 funcionarios e e composto por motoristas, 

eletricista, encanador, pedreiro, manutengao, limpeza e segurangas. Os servigos terceirizados 

nas Unidades do Campus Arapiraca sao realizados portres empresas: Servipa, Ativa e Plena.

A Servipa Servigos Gerais Ltda realiza a prestagao de servigos em seguranga 

integrada, compreendendo a disponibilizagao e instalagao de equipamentos de captagao, 

geragao, visualizagao e gravagao de imagens. A empresa 6 responsavel tambem por fazer o 

controle de acesso de pessoas e veiculos, operar com o sistema de alarme de intrusao e 

destinar pessoal para os servigos de monitoramento e controle. A Servipa presta o servigo 

atraves de 36 funcionarios, que trabalham em horarios alternados nas 4 Unidades, porem, na
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Unidade Vi?osa, o seivigo 6 prestado pela Servipa terceirizada pela UFAL Campus A. C. 

Simoes.

A Ativa Servigos Gerais Ltda e especializada na prestagao de servigos de limpeza, 

conservagao, higienizagao e desinfecgao de areas internas e externas com fornecimento de 

mao-de-obra e material de limpeza. A Ativa conta com motoristas que fazem a condugao dos 

veiculos institucionais. A empresa presta o servigo atraves de 13 funcionarios distribui'dos nas 

4 Unidades.

A Plena Terceirizagao de Servigos Contratagao atua na prestagao de servigo de 

limpeza, conservagao, higienizagao e desinfecgao de bens moveis e imoveis. A prestagao do 

servigo e realizada por 27 funcionarios distribuidos nas 4 Unidades.

Figura 40 - Quantitative de funcionarios terceirizados em cada Unidade6

UNIDADElw. k TOTALSPLENA .A . : SERVIPA
ARAPIRACA 10 15 20 45
PALM INDIOS 1 3 6 10
PENEDO 1 5 10, 16
VICOSA 1 04 5
TOTAL 13 27 36 76

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

encanador - ficam sediados em Arapiraca e quando ha necessidade de servigos de reparo 

nas Unidades, esses funcionarios sao deslocados para solucionar o problema e retornam 

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

frequente e o deslocamento gera atrasos na resolugao dos problemas. Faz-se necessario 

portanto, descentralizar os servigos desses funcionarios especializados de modo que cada 

Unidade conte com seus proprios funcionarios. Para isso, e precise ampliar o contingents de 

funcionarios terceirizados contratados.

Em Vigosa a demanda por funcionarios terceirizados e grande, visto a carencia por 

servigos de seguranga para a infraestrutura atual, e tambem para limpeza e manutengao 

prevendo a finalizagao das novas obras de laboratorios e hospital veterinario.

4, ANALISE DOS EiXOS TEMATICOS

4.1. DEMANDA ATUAL PARA OS SERVIGOS

6 Levantamento feito em novembro de 2011.
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0 servigo de alimentagao qua existe na Unidade Vigosa atende a cerca de 30 refeigoes 

no horario de almogo, e nao funciona no jantar. A Coordenagao da Unidade informou que o 

servigo de almogo sera cancelado a partlr de margo de 2012, por problemas de inadequagao 

as normas de vigilancia sanitaria. A necessidade de alimentagao da unidade Vigosa e o dobro 

do que hoje e oferecido, ou seja, 60 refeigoes no almogo e a iniciagao de refeigoes no jantar, 

ja que a residencia universitaria sera inaugurada e os aiunos necessitarao deste servigo.

Figura 41 - Vistas internas do Restaurante: (a) cozinha e (b) area das mesas.

0 Restaurante Universitario, construido em 1976, tern capacidade para atender 145 

comensais e foi reformado recentemente, mas as obras contemplaram apenas o espago das 

mesas. Os espagos destinados ao prepare dos alimentos ainda nao passaram por reforma, 
permanecem sem forro e com as janeias danificadas, oferecendo risco a seguranga alimentar 
dos comensais. Outro problema e a ausencia de banheiros para os comensais. Os banheiros 

do Restaurante ficam localizados nas dependencias da cozinha e sao destinados apenas aos 

funcionarios.
Encontra-se finalizada a obra de reforma da Casa de Hospedes, que funcionara como 

alojamento dos aiunos na Fazenda Sao Luiz. A Casa possui 196,00 m2 de area construida e 

dispoe de dois quartos - que totalizam 71, 3 m2 de area util -, sala de convivencia, cozinha, 
dois banheiros e uma varanda contornando o edificio. Os dois quartos, urn feminine e urn 

masculino, abrigarao 12 aiunos, 6 aiunos em cada urn. A necessidade de residencia para os 

estudantes em Vigosa e de cerca de 30 aiunos, pois a maioria deles vem de outros municipios 

para cursar Medicina Veterinaria na localidade.
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(a) (b)
Figura 42 - Vistas internas da Casa de Hospedes: (a) quarto e (b) cozinha.

Nao ha servigo de atendimento medico, nem atendimento psicossocial na Unidade 

Vigosa. Todos os casos de emergencia medica sao direcionados ao pronto-socorro do 

Hospital Municipal, localizado na Praga do Relogio, a cerca de 6 km da unidade. Os casos de 

necessidade de atendimento psicossocial sao direcionados a PROEST, no Campus A. C. 

Simoes, em Maceio.

Figura 43 - Quadro de demandas dos servigos da Unidade Vigosa em relagao a servigos de 
assistencia social.
Servigos de Assistencia Social Unidade Vigosa
Alimentagao/ Dia 60 refeigoes de Almogo e 20 refeigoes de Jantar
Residencia Estudantil/ Semestre 80% do numero total de estudantes
Atendimentos Medico/ Mes Informagao nao encontrada
Atendimento Psicossocial/ Mes Informagao nao encontrada

Fonte: entrevista com a Coordenagao da Unidade e levantamento do numero de bolsistas de 
permanencia e de alimentagao da Unidade.

4.2. INFRAESTRUTURA E SERVIQOS URBANOS

4.2.1. Setorizacao e planejamento dos blocos

A Unidade Vigosa ocupa hoje as instalagoes do Nucleo Central da Fazenda Sao Luiz. 

As demais edificagoes sao administradas pelo Centro de Ciencias Agrarias da UFAL, situado 

no Campus Delza Gitai, em Rio Largo/AL.

A SINFRA desenvolveu a setorizagao e a ocupagao do solo, a partir edificagoes 

antigas, que foram reaproveitadas para o funcionamento da Unidade. Como o processo de
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ocupagao ainda esta em fase de consolidagao, alguns pr6dios nao estao totalmente 

funcionamento, sendo prioritarias a reforma e reutilizagao.

em
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Figura 44 - Mapa de uso e ocupagao das instalagoes da Unidade Vigosa.

BB Saia de aula ou Multimidia 
SSI Sala de professores 
ESI LaboraWrio 
ESI Lab. de Infrom^tica

E33 Setor adminlstrativo 
8n Restaurante 
KW1 Bibiioteca 
{^■J Residfincia universitdria

As instalagoes que hoje abrigam as atividades do Curso de Medicina Veterinaria 

somam 2.631,93 m2 e sao compostas pelo Edificio-sede (Administragao Geral), o Laboratorio 

de Anatomia Animal, o Bloco de Salas de Aula, o Restaurante, a Garagem, o Ambulatbrio e a 

Casa de Hospedes.

As instalagoes do Curso estao passando por uma expansao, com a construgao do 

Bloco de laboratorios Estruturantes e do Hospital Veterinario. Ha ainda a edificagao 

abandonada, que esta em estado de deterioragao avangada e carece de obras de reforma 

para ser utilizada pefo Curso. Com a expansao, a Unidade contara com instalagoes que 

somarao 5.448, 26 m2 de area construfda.

0 Edificio-sede abriga usos diversos, comportando atividades administrativas e 

academicas. A Administragao Geral da unidade funciona nesse edificio, abrigando a 

Coordenagao de Curso, a Administragao Geral, setores tecnicos e salas de professores. Nos
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compartimentos relacionados com atividades academicas, funcionam a biblioteca, sala de 

convivencia, duas salas de aula e tres laboratories: microscopia, biologia e informatica. O 

ediffcio tem tres banheiros publicos - sendo um para pessoas com deficiencia - e dois 

banheiros de uso restrito, um na sala de professores e outro na sala da adminlstragao. O 

centro do edificio e destinado a circulapao e abriga um patio central com tratamento 

paisagistico, mas nao possui bancos para permahencia das pessoas. A fachada frontal do 

ediilcio conta com tres mastros, sendo que o mastro central encontra-se danificado e a 

inscrigao no monumento encontra-se apagada.

A Edificagao hoje abandonada foi construida na primeira fase da ocupagao, em terreno 

vizinho a Administragao Geral. A reforma do edificio, alem de contribuir para a preservagao do 

patrimonio construido, pode abrigar equipamentos universitarios importantes, tais como a 

biblioteca e a livraria.

A Casa de Hdspedes esta com as obras de reforma em estagio de conclusao, e 

funcionara como Residencia Universitaria. A Casa possui 196,00 m2 de area construida com 

dois quartos que totalizam 71,3 m2 de area util, com capacidade para acomodar 24 alunos. A 

casa dispoe de sala de convivencia, cozinha, dois banheiros e uma varanda contornando o 

edificio.

O edificio que abriga o atual Ambulatorio ser& destinado a outro uso, apos a 

construgao do Hospital Veterinario. O Ambulatorio tem 124, 27 m2 de area construida e nos 

fundos foi construido um pequeno estabulo, para abrigar os animais em observagao.

A Garagem abriga tambem instalagoes onde funciona a oficina da Fazenda. Nesse 

edificio ficam estacionados os veiculos e sao feitas a manutengao e o reparo dos 

equipamentos utilizados. A Garagem, juntamente com as oficinas totalizam 273,35 m2 de area 

construida.

Ao lado da Garagem esta o canteiro de obras da construgao dos Laboratories 

Estruturantes do Curso de Medicina Veterinaria. O programa do edificio preve instalagoes para 

Laboratorio de doengas Parasitarias, Laboratorio de Doengas Infecciosas, Laboratorio de 

Inspegao de Alimentos, Laboratorio de Nutrigao Animal, Laboratorio de Tecnologia de 

Alimentos e Sala de aula. O valor da obra e de R$ 1.057.747,84 e a previsao de conclusao e 

de 240 dias contados a partir de margo de 2012.

O Restaurante Universitario, construido em 1976, apresenta 483,75 m2 de area 

construida, com capacidade para atender 145 comensais. A reforma do Restaurante 

Universitario encontra-se inacabada, apenas o espago das mesas foi reformado. Os espagos 

destinados ao prepare dos alimentos ainda nao passou por reforma. Essa area permanece 

sem forro e com as janelas danificadas, oferecendo risco a seguranga alimentar dos 

comensais. Em abril de 2012, o Restaurante teve suas atividades suspenses devido ao
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embargo da Vigilancia Sanitaria, alegando, dentre outros fatores, a inadequagao das 

instalagoes de prepare dos alimentos no Restaurante. Outro problema e a ausencia de 

banheiros para os comensais. Os banheiros do Restaurante ficam localizados 

dependencias da cozinha e sao destinados apenas aos funcionarios.

0 Bloco de Salas de Aula teve sua construgao iniciada em 2007, para atender as 

atividades do Curso de Medicina Veterinaria, recem-criado naquele context©. O Bloco tem 

288,03 m2 de area construida e e composto de tres salas de aula de diferentes tamanhos. A 

primeira, com 55,30 m2, destinada a comportar 40 alunos; a segunda, com 66,00 m2, para 50 

alunos; e a terceira, com 101,50m2, para 80 alunos. O edificio nao possui circulagao interna e 

tambem nao possui banheiros. Para irem ao banheiro, os alunos tem de sair do edificio e usar 

os saniterios da ala dos professores, no Laboratdrio de Anatomia Animal, vizinho ao Bloco.

O edificio que atualmente abriga o Laboratorio de Anatomia Animal foi construido em 

1979, como parte das demandas do Centro de Ciencias Agrarias. A partir do funcionamento 

do Curso de medicina Veterinaria, criado em 2006, o edificio passou por reformas que alterou 

sua conformagao interna. Desde entao ele se divide em duas alas, uma ala de laboratorios e 

uma ala com salas de professores. O edificio apresenta 375,07 m2 de area construida. O 

Laboratorio de Quimica e os dois Laboratorios de Anatomia Animal somam 212,29 m2 de area 

util. As salas de professores sao de dois tipos, duas com area util de 12.75 m2 e tres de 10.08 

m2, somando 55.74 m2.

nas

Figura 45 - Quadro de localizagao e quantificagao das instalagoes por tipo de uso

AREA UTILUSO EDIFICIO QUANT
Sala de aula AG, BSA 5 213.52
Sala de professores AG, LAA 6 96.00
Laboratorios AG, LAA, AMB 6 392.24
Lab. de Informatica AG 1 49.68
Setor Administrative AG, REST 4 109.44
Restaurante REST 1 387.00
Biblioteca AG 1 44.70
Auditorio 0 0.00
Muitimidia BSA 1 101.50
Area de Convivencia AG 1 31.32
Banheiros AG, LAA, CH, REST 6 116.23

Elaboragao: Equips Tecnica do Plano Diretor, a partir do material fornecido pela SINFRA. Siglas: AG 
(Administragao Geral), BSA (Bloco de Salas de Aula), LAA (Laboratorio de Anatomia Animal), REST 
(Restaurants), AMB (Ambulatorio), CH (Casade Hbspedes).
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Figura 46 - Quadro da quantifica$ao da area util por tipologia de compartimento da 
Unidade Vigosa.

Area utilCOMPARTIMENTO BLOGO Area util totalPAVT.0 QUANT.
ADMINISTRACAO GERAL 800,61
HALL DEACESSO 1 1 66,36 66,36
CONVM=NCIA 1 1 31,32 31,32
BIBLIOTECA 1 1 44,70 44,70
PAE 1 1 24,55 24,55
CIO 1 1 10,46 10,46
ADMINISTRACAO 1 1 23,80 23,80
wc/administracAo 1 1 8,46 8,46
PROFESSORES 1 1 40,25 40,25

PRtzDIO CENTRALWC/PROFESSORES 1 1 4,30 4,30
WC ACESSlVEL 1 1 6,12 6,12
WC/ALUNOS 1 2 21,57 43,14
COORDENACAO 1 1 47,30 47,30
SALADE AULA01 1 1 47,30 47,30
SALADE AULA02 1 1 44,92 44,92
LABORAT0RIO 1 2 82,83 165,66
LAB. INFORMATICA 1 1 49,68 49,68
circulacAq 1 1 142,29 142,29
LAB ANATOMIA ANIMAL 347,32
LAB. ANATOMIA ANIMAL 1 1 63,58 63,58
SALAS 1 E 2/LAB. ANATOMIA 21 6,25 12,50
LABiSALADE AULA 1 1 57,85 57,85
LAB. QUlMICA 1 1 43,65 43,65
SALAS 3 E 4/LAB. QUlMICA 1 2 6,88 13,76BLOCODE

LABORAT0RIOSSALAS 5 E 6/LAB. QUlMICA 1 2 10,07 20,14
WC 1 2 7,44 14,88
WC ACESSlVEL 1 1 3,48 3,48
DEPQSITO 1 1 3,48 3,48
PROFESSORES 01 1 3 10,07 30,21
PROFESSORES 02 1 2 12,77 25,54
CIRCULAQAO 1 1 58,25 58,25

BLOCO DE SALAS DE AULA 236,90
HALL 1 3 4,70 14,10BLOCO DE SALAS 

DEAULASALADE MULTIMlDIA 1 1 101,50 101,50
SALADE AULA2 1 1 66,00 66,00
SALADE AULA 1 1 1 55,30 55,30

RESTAURANTS 454,17
Area para mesas 256,091 1 256,09
HALL 1 1 5,64 5,64
GUARDA VOLUMES 1 1 7,20 7,20
CORA 1 1 19,02 19,02
COZINHA 1 83,481 83,48

RESTAURANTSNUTRICIONISTA 1 1 3,33 3,33
WC 1 1 1,85 1,85
WCFEM. 1 1 2,59 2,59
WCMASC. 1 1 2,58 2,58
CASA DEGAS 1 1 3,05 3,05
DESPENSA 1 1 22,26 22,26
circulacAo 1 1 47.08 47,08
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GARAGEM 307,72
ecritOrio daobra
depOsito de carrocas

1 25,161 25,16
1 1 67,32 67,32

depCsito 1 1 28,57 28,57
SALA01 1 1 35,96 35,96

GARAGEMLAB0RAT6R10 DO DIRETOR 1 1 16,86 16,86
manutencAq elEtrica 8,931 1 8,93
WC 1 1 4,55 4,55
SALA02 9,051 1 9,05
GARAGEM 1 87,181 87,18
SALA03 24,141 1 24,14
ambulat6r(0 103,83
circulaqAooi 1 17,741 17,74
CIRCULACAQ02 1 1 11,79 11,79
QUARTO 1 1 9,60 9,60
ambulatOrio 1 1 16,83 16,83ambulatOrio
LAB. PATOLOGIACLlNICA 1 15,101 15,10
WC/DEPOSITO 5,281 1 5,28
separacAo 1 1 2,72 2,72
PREP. E LIMPEZA 1 9,671 9,67
CENTRO CIRORGICO 1 1 15,10 15,10
CASA DE HOSPEDES 162,58
ITERRAQO 64,821 1 64,82
SALAESTAR 21,001 1 21,00

CASADE
HOSPEDES

QUARTO 01 1 1 16,30 16,30
QUARTO 02 1 1 25,00 25,00
B.W.C. 9,501 2 19,00
COZINHA 9,701 1 9,70
SERVICO 1 6,761 6,76

TOTAL DE AREA UTIL 2.413,13
Elaboragao: Equipe Tecnica do Plano Diretor, a partir do material fomecido pela SINFRA.

A area construida e a “£rea bruta”, ou seja, no seu c£lculo estao inclufdas as 

areas de projegao das paredes e projegao das coberturas. Somente e contabilizada 

como area construida a area efetivamente coberta. Como a 6rea construida inclui 

tambem as projegoes das paredes, ela apresenta um incremente de 20% a 25% de 

area em relagao a area util. O calculo da area construida da unidade Vigosa § 

apresentado no quadro a seguir:
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Figure 47 - Quadro da quantificagao de areas construfdas da Unidade Vigosa

DESCRICAO Area const.SETOR
administracAo GERAL Med. Vet. Infra Existente 891.4825
LAB. DE ANATOMIA ANIMAL E S. DOS PROFESSORES Med. Vet. Infra Existente 375.0650
SALAS DE AULA Med. Vet. Infra Existente 288.0259
RESTAURANTE Med. Vet. Infra Existente 483.7500
GARAGEM Med. Vet. Infra Existente 273.3510
ambulatOrio Med. Vet. Infra Existente 124.2650
CASA DE HOSPODES Med. Vet. Infra Existente 196.0000

TOTAL EXISTENTE 2.631.9394
{EDIFICACAO ABANDONADA Reform a 159.0300
laboratOrios ESTRUTURANTES ExpansSo 505.6200
HOSPITAL DE CLlNlCAS VETERINARIAS ExpansSo 2.151.6700

TOTAL EXIST + EXPANS 5.448.2594

Elaboragao: Equipe T6cnica do Plano Diretor, a partir do material fornecido pela SINFRA. Obs.: A £rea 

construfda inclui tambem as paredes ocasionando em incremento de 20% a 25% de 6rea em relagao a 
area util.

O indice resultante da relagao entre a area construfda total e a populagao total 

(corpo social) da Unidade Vigosa e apresentado no quadro a seguir:

Figura 48 - Quadro do c£lcuto da relagao entre a 6rea construfda e o corpo social da Unidade 
Vigosa em m2/indivfduo.

PQPULAgAQ AREA CONST. (M2) INDICE (MVlNDIV.) >| SEGMENTQ CORPO SOCIAL
Discentes 183 14,38
Docentes 12 219,32
Tecnicos-administrativos 7 2631,93 375,99
Terceirizados 5 526,38
TOTAL 207 12,71
Elaboragao: Equipe TScnica do Plano Diretor, a partir do material fornecido pela SINFRA e pela Diregao
Gerai.

As demandas mais urgentes de infraestrutura da Unidade, observadas a partir das 

visitas tecnicas podem ser sintetizadas na listagem dos itens abaixo:

□ Finalizagao da pavimentagao do nucleo central da fazenda;

□ Construgao do hospital veterindmo;

O Construgao de laboratdrios de ensino;
□ Reforma no sistema de abastecimento de agua e de destino de esgoto;

□ Pavimentagao de todo o percurso de acesso a fazenda;

□ Reforma do atual ambulatdrio, para que seja destinado a outro uso, apos a construgao 

do hospital veterincirio;

□ Reforma e reutilizagao do complexo de avicultura;

□ Reforma e reutilizagao do curral;

□ Construgao de aterro sanitctrio para a vala de iixo biologico;
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□ Reforma e reutilizagao dos agudes de piscicultura;

□ Construgao de instalagoes de tratamento de residues solidos e liquidos. 

0 Demanda por pessoal para manutengao da infraestrutura instalada.

□ Reforma e reutilizagao da edificagao abandonada no nucleo central.

Com base em bibliografias sobre dimensionamento para espagos escolares foi elaborada 

uma analise sobre a area existente atual e a area necessaria para abrigar as fungoes e usos 

essenciais para o pleno funcionamento da Unidade, a fim de quantificar a carencia de espago 

fisico para o desempenho das ativldades de ensino e trabalho docente e tecnlco.

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

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

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

anos de 2013 a 2015. A tabela demonstra o deficit de 6rea utii em dois parSmetros: a variagao 

absoluta AU - NA (diferenga entre a area existente e cirea necessaria - m2) e a variagao relativa 

AU/NA em porcentual (%).

Observou-se a necessidade de acrescimo de cirea em ambientes de assistencia 

estudantil e ensino. Isto sinaliza que a Unidade vem funcionando com espagos extremamente 

insuficientes. A ausencia, ou precariedade de servigos de alimentagao, de transporte publico, 

de residencia, e do auditorio adequados atestam o grau de precarizagao das condigoes de 

funcionamento da Unidade, conforme descrito em itens anteriores.

Figure 49 -Tabela de analise de areas da Unidade Vigosa -comparativos entre drea util existente 
e 3rea minima recomendada

LEVANTADOS RECOW END ADOS varjacAo
ABSOLUTA
AU»AN(M*)

variaqAo
RELATIVA
AU/AN{%)

N» FATOROE
APROVBTAMENTO

(MTUSUARIOS)

FATOR DE 
APROVBTAWENTO 

(MVUSARIOS)

DtSCRtMINAQAOT1PODEUSO Area
CmL(Ma)

AREA
NECESSARIA (M*)

usuArjos

ConvIv6ncia' 207 31,32 0.15 675 0,5 •643,68
ResWfincia' 100 104,46 1.04 600,00 9.00 -695,54

Assistencia
Estudantil Quadra 60 0,00 0,00 500,00 20,00 -500,00

casa de passagem 50 0.000,00 160,00 4,00 -160,00
Restaurante* 207 256,09 1.24 570,00 1,68 •313,91 0,45
Salas de aula 200 315,00 1.58 230,00 1.15 85,00
Biblioteca' 100 44,70 0.45 450,00 2,00 -405,30
Audrtdrio 250 0,00 0,00 400,00 0,55 -400,00
Salas de professores 12 63,08 5,26 94,20 7,85 -31,12Usos Acadfemlcos
Hospital VeterinArio 250 0,00 0.00 2300,00 7,66 -2300,00
Laboratdrio de 
infbrmdtlca* 100 49,68 0,50 294,00 2.94 •244,32
Laboratories de ensino6 391,85 1,96 516,00 2,56 -124,15 0,76200

Usos
Adminrstrativos Setor administrative

4 81,50 20,38 33,25 2,45 48,25 2,451
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Acessibilidade e 
passeios 207 0,00 0.00 4000,00 0,50 -4000,00 0,00
Abrigo para espera de
dnibus 207 0,00 0,00 20,00 0,00 -20,00 0,00
Edif(ca?6cs rurats
(abandonadas)8 207 0,00 0,00 2690,00 0,00 -2690,00 0,00
aterro sanitdrio para
residues bioibgicos 207 0,00 0,00 50,00 0,00 -50,00
guaritas 207 0,00 0,00 60,00 0,00 -60,00

Infraestrutura Geral central de tratamento e
separagdo de lixo 207 0,00 0,00 too,00 0,25 -100,00
sistema de coleta e
tratamento de esgoto 207

sistema de telefbnia e
internet 207

posteamento e
iluminagflo publics 207

reforma do sistema de
abasteclmento de 6gua 207

deficit Area
TOTAL

AU-A.H

TOTAL
Area total Area 

necessAria1337,68 13942,45 -12604,77
UTIL

Legenda • Informagdes complementares:
(1) Dimensionado para Vs do numero de alunos;
(2) Dimensionado para utilizagao simultSnea 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 mator contingente ;
(4) Dimensionamento para utilizagao de 1/2 do numero de alunos do tumo de mator contingente;
(5) Dimensionamento para utilizagao de 1/3 do numero de alunos do tumo de maior contingente;
(6) Dimensionado considerando o somatdrio das dreas dos laboratdrios existentes e do ambulatdrio para a 
demanda total de alunos;
(7) 3 Tecnicos-administrativos + 1 Coordenador de Curso+ 1 Coordenador da Untdade.
(8) Avidrios, estdbulo, escola agncola, laboratbrio na vila, pocilga, casa abandonada no nucleo central, curral.

A necessidade de construgao do hospital veterin£rio representa a implantagao de um 

espago de praticas de ensino e de extensao para o funcionamento adequado do Curso de 

Medicina Veterin^ria. A Biblioteca apresentou £rea 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 90% 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 universit&rio. Nao h& espagos reservados para as atividades de estudo de 

grupo e individual, acervo liter£rio e de tecnicos bibliotecarios. O maior problema da biblioteca 

6 a falta de espago fisico para a separagao dos setores.

As 4reas destinadas a salas de professores e o setor administrative nao apresentaram 

deficit de cirea util, entretanto a infraestrutura de servigos urbanos - telefonia, internet, 

abastecimento de &gua, coleta de esgoto de lixo comum e de residues de laboratdrios sao os 

maiores problemas encontrados. Soma-se a isso um conjunto de edificagoes abandonadas - 

laboratories e construgoes rurais - que seriam fundamentals para os exercicios praticos deste 

curso, e de outros cursos de ciencias agraria que poderiam utilizar a estrutura da Fazenda 

para suas praticas de campo. Essa area de edificagoes abandonadas e de 2.690 m2.
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Dentre os usos presentes na Unidade, os laboratories, a biblioteca e o espago de 

convivencia apresentaram os piores resultados da avaliagao, em termos percentuais, 

funcionando em espagos com 10%, 17% e 5% do que deveria ser oferecldo para a realizagao 

adequada das atividades. Ha uma demanda pendente da construgao do hospital veterinario, 

alem de infraestrutura de laboratorios, a carencia de equipamentos e de material de consume 

tambem e bastante grave, e sera analisada em itens adiante.

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

assistencia estudantil de 5.619 m2. As atividades essenciais de ensino, trabalho e assistencia 

da Unidade Arapiraca funcionam em apenas 1.337 m2 - em menos de 10% da area necessaria 

para os mesmos fins, que seria de 13.877m2. Para melhorias na infraestrutura geral do 

Campus - construgao e reformas de calgamentos, passeios, sistemas de abastecimento de 

agua, energia, internet, telefonia, iluminagao publics, tratamento de residues, drenagem, etc. 

seria necessario construir-se cerca de 6.920 m2. Estima-se que os investimentos necessaries a 

Unidade Vigosa, a fim de oferecer a comunidade academics urn ambiente de qualidade para 

ensino, pesquisa e extensao, seriam da ordem de 19 milhoes de reais.

4.2.2 Mobilidade e transporte

As vias que dao acesso a Unidade Vigosa sao precarias, nao ha na cidade sinalizagao 

que indique onde esta situada a Universidade. Para chegar a entrada da Fazenda Sao Luiz, 

onde esta localizada a Unidade Vigosa, tem-se que passar por uma rodovia local pavimentada, 

mas o acesso principal da Fazenda nao tern pavimentagao e a sinalizagao e precaria, 

dificultando o acesso.

As vias com pavimentagao se resumem aquelas que conformam o Nucleo Central da 

Fazenda. A pavimentagao das vias sul e leste foi realizada no context© da criagao do Curso de 

Agronomia, na secunda metade de decada de 1970. A pavimentagao da alameda principal e 

da via oeste, cujo cruzamento constitui o acesso principal, esta em fase de execugao. O 

material empregado nas obras de pavimentagao e o paralelepipedo com rejunte.

Contudo, na maior parte do sistema viario, nao ha calgadas e os pedestres trafegam 

pelas vias. Esse problema so nao e maior porque o trafego de veiculos nas vias internas, hoje, 

e pequeno. O maior trecho de calgadas esta na alameda principal, mas somente do lado que 

da acesso ao CECA, a Casa de Hbspedes e ao Ambulatorio. Na via sul, a calgada que da 

acesso ao Laboratorio de anatomia animal e muito estreita, apresentando largura abaixo dos 

parametros recomendados.
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Figura 50 - (a) Acesso a Fazenda Sao Luiz - sem pavimentagao nem comunicagao visual, (b) Infcio da 

obra de pavimentagao do nucleo principal da Fazenda Sao Luiz.
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I

(C) (d)
Figura 51 - Vias que compoe o sistema vibrio do nucleo central. Acima (a) e (b) * via oeste e alameda

principal; abaixo (c) e (d) • via leste e via sul.

A quantificagao dos veiculos estacionados mostra que o numero de vagas do 

estacioamento, localizado em frente ao Edificio*sede, tern atendido a comunidade academica. 

Como o fluxo de veiculos e pequeno, os carros estacionam tambem ao longo das vias.
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Figura 52 - Quadro da quantifica^ao do fluxo de veiculos qua acessam a Unidade

VEICULOS PARTICULARES, COLETIVOS OU PUBLICOS: vigosA
MOTOS 6
VANS
ONIBUS
AUTOMOVEIS 8
BICICLETAS
VEICULOS INSTITUCIONAIS:
MOTOS
VANS
ONIBUS 1
AUTOMOVEIS 1
CAMINHONETES
NUMERO DEVAGAS DE ESTACIONAMENTO NAS UNIDADES: 17

Ponte: dados coletados por aproxima$ao - observagao feita em um unico dia de andlise, em
08/03/2012.

A Fazenda Sao Luiz est£ localizada na Zona Rural do Municipio, e fica a 

aproximadamente 5 km de distSncia do centre da cidade. Nao obstante, nao h£ servigo de 

transporte oferecido pelas prefeituras nem linhas de transporte publico que atendam a regiao 

da fazenda. Em fungao da distancia, os alunos poderiam optar pelo transporte por bicicleta, 

por6m, no trecho do trajeto que corresponde a rodovia, nao ha qualquer dispositive de 

protegao ao pedestre ou ao ciclista.

A UFAL oferece transporte com onibus da instituigao, possibilitando aos alunos uma 

forma de acesso k Unidade. O onibus transporta os alunos exclusivamente nos hor£rios de 

infeio e fim do turno de aulas. Pela manha, o onibus faz duas Idas do centro para a Fazenda, 

nos hor&rios 7h40 e 8h00, e uma viagem de volta as 12h50. No penodo da tarde, o onibus faz 

uma viagem as 13h10 e uma viagem de volta as 17h00.

Os deslocamentos que os alunos precisam fazer fora desses horarios sao custeados 

com recursos proprios. Dos 183 alunos que estudam na Unidade, 24 alunos sao do municipio 

de Vigosa. Destes, 13 moram no Centro, 5 moram no Mutirao Cidade de Deus, 2 moram no 

e 4 moram na zona rural, na Fazenda Dourada, Fazenda Sant'Anna ebairro COHAB, 

Fazenda Sao Luiz.

Figura 53 - Quadro de dlstanclas entre pontos de Interesse na cidade e a Unidade UFAL Vigosa
DistanciaPonto estrategico

Prefeitura Municipal - Pga Apolinario Rebelo (Pga. do Cinema)
Centro - Praga Apolin&rio Rebelo (Pea, do Cinema)

5.200 m
5.100 m

Terminal das Vans (Pga. do Reldgio) 5.850 m
Terminal Onibus (Pga. do Cinema) 5.850 m
Hospital Municipal de Vigosa - Av. Firming Maia 5.900 m
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4.2.3 Acessibiiidade

O seguinte relato faz referenda a analise dos percursos de pedestres mais marcantes 

no cotidiano da Universidade Federal de Alagoas - Unidade Vigosa. O objetivo deste 

diagnostico e perceber as condigdes e posslveis obstaculos para pessoas com deficiencia - 
cadeirantes, usuarios de muletas, gravidas, obesos, e etc. Para isto, os percursos ou rotas 

analisados neste relatorio partem do edificio principal (Administragao Geral) ate os seus 

circundantes.
As rotas serao descritas a seguir:

1. Rota da entrada ate o patio do Bloco da Administragao Geral;
2. Rota da Administragao Geral passando pela Casa de Hospedes ate o Ambulatorio;

3. Rota da Administragao Geral passando pelas Salas de Aula ate o Restaurants;

RESTAURAMIC S*U$ CC AIXA IAPOPA70RSO5 Dt
ASM'yJ'A AWMif.

ROTA 3

4
ENTRADA
'PRINCIPAL

ROTA 1
AKA'WSTfWCAO GtRM.

l *k*rx>dit*£* | ROTA 24-

ACESSO

<5

* t

etc*
A! m vr

Figura 54 - Mapeamento das rotas de analise da acessibiiidade na Unidade Vigosa

1. Rota da entrada at6 o p£tio da Administragao Geral

A entrada principal do Bloco da Administragao possui desnivel acentuado, o acesso e 

feito por meio de tres degraus. A largura destes degraus e suficiente para, apenas, uma 

pessoa, portanto inadequado para um local de trafego acentuado. Existe uma rampa de 

acesso, indicada na lateral esquerda da figura 39.1, mas nao ha sinalizagao que indique ao 

visitants a existencia e a localizagao desta rampa.
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ACCSSO
PRfNClRA

Figura 55 - Mapa da rota 1
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Figura 55.1- Entrada principal Figura 55.2- Degraus na entrada

A rampa na lateral da edificagao nao possui guarda-corpo e nem barra de apoio, o que 

aumenta o risco de acidentes, no inicio da rampa, pode-se perceber na figura 55.3, a 

existencia de barro, dificultando o acesso. A figura 55.4 mostra a diferenga de nivel de 8 cm do 

corredor para a sala, fato que se repete nas outras salas.
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Figura 55.3 - rampa para pessoas com deficiencia Figura 55.4 • desnivel de piso das salas dentro do
prgdio principal.

2. Rota da AdministragSo Geral passando pela Casa de Hdspedes at£ o Ambulatdrio

A figura 56.5 mostra a rampa de acesso ao bloco da Administragao Geral, vista da 

parte alta, parte-se dela para chegar ate as edificagdes na lateral direita da Unidade. As figuras 

56.6 e 56.7 mostram respectivamente as entradas da Casa de Hospedes e do Ambulatdrio, 

nelas 6 possivel observar as rampas na calgada, que apesar de nao possuirem pintura de 

sinalizagao para cadeirantes, permitem o acesso dos mesmos.

ENTRADA
PRINCIPALADMINISTRAQftO CERAL

FIGURA 5
I cwncACAo I
| ASANOQMADA I

L ACESSO
PRIMCIPA

EE FIGURA 6FIGURA 7

CECA UFAi.CASA OE 
H6SPEOESM 30LAK RIO

Figura 56 - Mapa da rota 2
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Figura 56.6 • fachada casa de hospedesRgura 56.5 - rampa vista de cima

: ^

Rgura 56.7 • fachada do ambulatdrio

3. Rota da AdministragSo Gera) passando pelas salas de aula at6 o Restaurante

RCSTAUftM/TE SALAS OC AUU UBORAT6ftlO$ OC 
AtuTOMM ANIMAL

©t
FIGURA 11 ■FIGURA 10 crFIGURA 8

FIGURA 9

ENTRADA
PRINCIPALA0WNt$TP>CAQ CERAL

I ewnacw
| AflA??OQNAOA |

Figura 57 - mapa da rota 3
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A figura 57.8, abaixo, mostra a lateral esquerda do Bloco principal, onde o trajeto passa 

por uma escada, neste local nao existe rampa, pessoas com dificuldades de locomogao 

teriam que fazer o percurso pelo logradouro, indicado na figura 57.9, com chao de barro e 

cheio de imperfeigoes, dividindo espago com automdveis.

7*.mh"
'

mm

Figura 57.8 - Escada Figura 57.9 - Via de acesso

Na figura 57.10 e 57.11, revelam-se as m£s condigoes das rampas e calgadas, nas 

entradas das salas de aula e do restaurants respectivamente. Nao h6 calgada continua neste 

lado da Unidade, que permits o livre acesso entre os ediffcios.

Figura 57.10 - Entrada das salas de aula Figura 57.11 - Entrada do restaurante

4.2.4 Abastecimento de agua

0 abastecimento de eigua da Fazenda S. Luiz e feito com recursos naturais locals. A 

cigua 6 proveniente de uma nascente localizada no terreno da fazenda. A agua e captada por 
tubulagao, aproveitando a declividade natural do terreno, e por gravidade, chega a urn 

reservatbrio superior. Deste reservatbrio, a agua b distribulda para as instalagbes prediais. Nao 

ha contador de consume, por isso nao foi possivel quantifica-lo, mas a comunidade afirma que
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a agua ja nao atende a toda a demanda, sendo necessaria a ampliagao do fornecimento com 

outras formas de captagao.

Dos edificios localizados no nudeo central da Fazenda, somente o Edificio-sede e o 

Laboratorio de Anatomia Animal possuem caixa d’agua. O edificio-sede possui duas caixas 

d’agua de 1.000 litros, e o Laboratorio de Anatomia Animal possui uma caixa d’agua de 1.000 

litros, em ambos os edificios, as caixas ficam posicionadas acima dos banheiros. O 

Restaurante contava com uma caixa d’agua de 3.000 litros, mas foi demolida para a 

construgao dos Laboratories Estruturantes. Faz-se necessaria a instalagao de uma nova caixa 

d’agua para atender o Restaurante.
A ausencia de caixas d’agua nas demais edificagoes gera problemas de 

abastecimento. Quando ha qualquer interrupgao na canalizagao que liga a nascente ao 

reservatorio, imediatamente o abastecimento de d’agua nessas edificagoes e interrompido 

tambem. Essas interrupgoes sao causadas pelo pisoteio do gado sobre a canalizagao que liga 

a nascente ao reservatorio. Faz-se necessario a instalagao de caixas d’agua nas edificagoes 

com vistas a sanar esse problema.
Nao ha contador de consume, mas e sabido que a agua ja nao atende a toda a 

demanda da comunidade, sendo necessaria a ampliagao do fornecimento com outras formas 

de captagao.
O problema de abastecimento de agua nao se resume a demanda da comunidade 

academica, mas envolve a qualidade da agua captada. O lixao da cidade de Vigosa fica 

localizado nas proximidades da nascente, e em an&lises da qualidade da 4gua realizadas 

pelos professores e alunos da unidade demonstraram que a agua e impropria para consume 

humano. Sao urgentes o desenvolvimento de estudo de impactos ambientais, uma reforma do 

sistema de abastecimento de agua e implantagao de uma rede de tratamento de esgotos da 

unidade para sanar os problemas de abastecimento de agua e de tratamento dos residues 

gerados.
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Figura 58 - Mapa esquematico ilustrando o sistema de abastecimento de agua no Nucleo Central da
Fazenda Sao Luis

De acordo com a NBR 5626, a capacidade dos reservatorios deve ser estabelecida 

levando-se em consideragao o padrao de consume de agua do ediffcio e, onde for possivel 

obter informagoes, afrequencia e duragao de interrupgoes do abastecimento.

E recomendavel dimensionar os reservatorios com capacidade suficiente para dels 

dias de consumo, em fungao da populagao e da natureza da edificagao. Para o calculo do 

consume diario (CD) de uma edificagao utiliza-se a Equagao 1.

CD=Pq

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 

case, foi empregada a tipologia “Escolas (Externatos)”, cujo consumo e estipulado em 50 

litros 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.

(1)

50



CR=2CD (2)

Onde: CR e a capacidade do reservatorio em litres.

Para aliviar a carga da estrutura que suporta o reservatorio elevado, e possivel 
armazenar 60% de CR em um 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 a populagao.

Figura 59 -Tabela de c£lculos do consumo e da capacidade dos reservatorios: Unidade Vicosa
Populagao: 207 usuarios

Consumo per capta: 50 l/dia

Consumo diario: 10,35 m3 = 10.350 litros/dia

Capacidade reservatorio: 20,70 m3 = 20.700 litros

4.2.5 Fornecimento de energia eietrica e de servigos de comunicagao

A energia que atende a Unidade Vigosa e oriunda do servigo de fornecimento da 

Eletrobras. Foi relatada a ocorrencia de quedas constantes no fornecimento de energia. No 

ambulatorio o servigo de fornecimento de energia e insuficiente, havendo quedas constantes, 
que causam danos aos equipamentos.

O servigo de telefonia e feito por duas linhas fixas, que chegam ate a biblioteca. Nos 

demais setores da Unidade nao ha servigo de telefonia. O acesso a internet e feito por pontos 

fixos localizados no predio principal, e o servigo de internet wireless funciona em todas as 

instalagoes principals.
Para calcular a demanda de energia e a capacidade da rede 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 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 ao mesmo tempo.

O funcionamento de uma instalagao eietrica, seja ela comercial, industrial ou 

residencial, e variavel a cada instants, desse modo a potencia utilizada pela mesma e 

modificavel ao longo do uso. Tal fato ocorre porque as diversas cargas que compoem esta 

instalagao nao estarao todas em funcionamento simultaneo.
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Desse modo, para analise de uma instalagao e o dimensionamento da 

capacidade dos condutores eletricos que alimentam os quadros de distribuigao e os quadros 

terminais, bem como o dimensionamento de seus dispositivos de protegao , assim como o 

calculo do 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.

Desse modo, e necessario 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.

Carga ou Potencia Instalada (Pinst): 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 um determinado 

instante por um aparelho ou por um sistema eletrico.

Demanda media um 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 penodo de tempo determinado.

Fator de Demanda (FD): e a razao entre a Demanda Maxima e a Potencia 

Instalada, que varia conforms o tipo de edificagao.

Dmax “ Pinse X

Portanto e 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 

conforms as informagoes das Tabelas abaixo - Figuras 60 a 62.

Figura 60 - Fator de demanda para iluminagao e tomadas de uso geral (Lima Filho, 2011).
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DESCRIgAO .jFATOW DE DEMANDA (%)

AUDIT6RIOS. onemas e semelhantes 100
BANCOS. LOJAS E SEMELHANTI-S 100
BARBEAR1AS, SALpES DE BELEZA E SEMELHANTES 100
CL.UBF5 E SEMHJ^A^^TES 100

ESCOl-AS E SEMELHANTES 100 para os prinwlros .12 kVA 
&0 para o qiw CTcedar tie 12 kVA

ESCRJTOR10S E SALAS COMERClAtS 100 para os primclros 20 kVA 
70 para o que exceder de 20 kVA

GARAGENS COMERaAIS 100
clJnicas e HOSP1TAIS <10 para os primeiros 50 kVA 

20 para o que exceder de 50 kVA
1GREJAS E TEMPLOS 100

RESTAURANTES,. BAR E SEMELHANTES 100
Areas comuns e condominios 100 para os primeiros 10 kVA 

25 para o que excccier de 10 kVA

Figura 61 - Fator de demanda para condicionadores de ar (Lima Filho, 2011).

NUMERO DE APARELHOS FATOR DE DEMANDA (%)

1 a 10 100
11 a 20 86
21 a 30 80
31 a 40 78

7541 a 50
7051 a 75

76 a 100 65
60Acima de 100

Figura 62 - Fator de demanda para aparelhos eletrodomesticos (Lima Filho, 2011).

MJMERO DE 
APARELHOS

NUMERO DE 
APARELHOS

FATOR DE 
DEMANDA (%)

FATOR DE 
DEMANDA (%)

NUMERO DE 
APARELHOS

FATOR OE 
DEMANDA (%)

1 100 11 49 21 39
2 92 12 48 22 39
3 84 13 46 23 39
4 76 14 45 24 .38
5 70 15 2544 38
6 65 16 43 26 a 30 37
7 60 17 42 31 a 40 36
8 1857 41 41 a 50 35
9 54 19 40 51 a GO 34
10 4052 20 61 on mais 33

Notas: 1 * Diversificar a demanda por tipo de aparelho, separadamente; 
2 - Considerar kW » kVA (fator de pot&ncia uniUirio).

Para o calculo da demanda maxima da Unidade de Vigosa foi realizado tambem 

o levantamento da potencia instalada e extraido das tabelas 1 a 3 acima o fator de demanda 

adequado. Na Tabela da Figura 63 e mostrada a potencia instalada em cada bloco da 

Unidade Vigosa.
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Figura 63 - Potencia e Demanda maxima para cada tipo de carga da Unidade de Vigosa.

Fator de 
Demanda

Demanda 
Maxima (kVA)

Descrigao Pot. Instalada (VA)

lluminagao 12.840,00 12,42
Tomadas de Uso Gera! 16.900,00 14,45
Ar-condicionado 81.829,53 0,65 53,19
Ventilador 100,00 0,33 0,03
Computador 11.100,00 0,33 3,36
Sensor 1.500,00 0,34 0,51
Camara de Seguranga 75,00 0,52 0,04
Sirene 100,00 0,70 0,07
Micro-ondas 2.000,00 0,46 0,92
Geladeira 1.500,00 0,37 0,56
Freezer 3.000,00 0,92 2,76
Estufa 2.500,00 0,54 1,35
Extravasor 2.000,00 1,00 2,00
TOTAL 134.044,53 92,25

Fonte: Desenvolvido pela equipe do Plano Diretor.

Dessa forma, a Demanda Maxima da Unidade de Vigosa e igual a 92,25 kVA.

4.2.6. Esgotamento sanitario

O destino do esgoto gerado na Unidade sao fossas septicas localizadas na parte 

posterior das edificagoes, junto aos agudes de piscicultura. Alguns agudes encontram-se 

desativados, mas alguns deles apresentam cultivo de peixes. Nao se tern a informagao da 

quantidade total de fossas. A cada nova obra tern sido feitas novas fossas, para atender a 

demanda criada por banheiros e laboratorios. Observou-se que ha risco grave de 

contaminagao das dguas proximas ao nucleo principal da fazenda por residues organicos e 

tambem quimicos.

Os residues organicos sao de origem animal - dejetos de banheiros utilizados pela 

comunidade academica, e tambem oriundos do laboratorio de anatomia - fluidos organicos 

de animais utilizados nos experimentos. Os residues quimicos sao oriundos do laboratorio de 

qufmica - produtos quimicos utilizados nos experimentos, que sao neutralizados e despejados 

nas pias.

i
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Figura 64 - Localizagao das fossas dos laboratorios nas proximidades do agude principal.
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Figura 65 - Localizagao aproximada das fossas e sumidouros no Nucleo Central da Fazenda Sao Luiz.

Nao se sabe a capacidade total de absorgao destes residuos, uma vez que nao ha 

planejamento de limpeza e esvaziamento das fossas. A proximidade com aguas do terreno 

indica o risco de contaminagao do terreno e da agua, pelos residuos descritos acima.
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0 dimensionamento das fossas septicas e regido pela NBR 7229 da ABNT. No interior 
da fossa septica, o esgoto por quatro fases de tratamento: retengao, decantagao, flotagao e 

digestao.

Na fase de retengao o esgoto e detido por urn 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 ou parcial.
A localizagao das fossas deve obedecer aos seguintes criterios estabelecidos no item 

5.1 da NBR 7229:

Distancias horizontais minimas:

□ 1,50 m de construgoes, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltragao e ramal 
predial de agua;

□ 3,0 m de arvores e de quaiquer ponto de rede publica de abastecimento de agua;
□ 15,0 m de pogos freaticos e de corpos de agua de quaiquer natureza.

O dimensionamento do tanque septico e feito atraves da Eq. 1, fornecida pela NBR
7229:

V=100+N(CT+KLJ) (1)
onde
V - volume util total (litres)
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 locals de longa 

permanencia e de 50 litros/pessoa x dia.
O penodo de detengao do esgoto (I) e o tempo medio de permanencia da parcela 

Kquida 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.
Chama-se de lodo o material acumulado na zona de digestao do tanque septico, por 

sedimentagao de particulas solidas suspensas no esgoto. Por sua vez, lodo fresco e o lodo
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instavel ainda em inicio de processo de digestao. A contribuigao de lodo fresco (Lf), em litro 

por pessoa vezes dia, para o tipo de ocupagao em questao, tem valor igual a 0,20.

A taxa de acumulagao de lodo (K) e 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 depende do 

intervalo de limpeza, em anos, e da faixa de temperature ambiente do mes mais frio do ano. 

Considerando um intervalo de 4 anos entre limpezas e que a temperatura ambiente e maior 

que 20°, o valor da taxa de acumulagao e igual a 177 dias.

Figure 66 -Tabela de calculo dos indices de esgotamento sanitario: Unidade Vigosa
N (pessoas) = 207
Contribuigao de despejos (C) ~ 50 litros/pessoas x dias
Perfodo de detengao do esgoto (T) - 0,5 dias
Taxa de acumulagao de lodo (K) = 117 dias
Contribuigao de lodo fresco L, - 0,2 litros/pessoas x dias
Volume necessario das fossas sSpticas = 10,12 m3

4.2.7. Residues soiidos

O lixo comum e recolhido semanalmente pela Prefeitura Municipal de Vigosa. Durante a 

semana, os funcionarios da limpeza recolhem o lixo e colocam, numa das ruas do nucleo 

central da fazenda, permanecendo la durante todo o perfodo ate a proxima coleta.

Nao ha como contabilizar os residues gerados, pois nao havia balanga disponivel para 

a pesagem. O lixo e composto por papeis, embalagens, folhas e residues das arvores.

O lixo contaminado e gerado no ambulatorio e nos laboratorios - sao materials perfuro 

cortante - vidrarias, agulhas e seringas. Depois de utilizados, estes materiais levados a estufa 

para esterilizagao, e depois sao armazenados dentro de caixas tipo Descarpak. O destine 

adequado destes residues deveria ser uma coleta especifica por empresas terceirizadas, com 

destine a incineragao, entretanto, a Unidade nao dispoe deste servigo. Inumeras caixas estao 

sendo armazenadas em locals improvisados. As caixas tipo descarpak estao totalmente 

preenchidas, e por isso, outras caixas comuns e garrafas pet reutilizadas tambem tem sido 

utilizadas para esta finalidade. Dentro do laboratorio de quimica existe um reservatbrio 

separado para os residuos perfuro cortantes, e no ambulatorio, a quantidade de residues e 

bem maior. As caixas e garrafas pet ficam armazenadas no banheiro, que alem de ser utilizado 

pelos servidores .e alunos, e tambem utilizado para armazenar material de consume para os 

procedimentos medicos nos animals.
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Rgura 67 - Local onde o lixo comum, e outros materials descartados sao armazenados, a espera da
coleta de lixo municipal.

(a) (b)
Figura 68 - Caixas de recolhimento de residues perfuro cortantes no laboratorio de quimica.

/
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(a) (b)
Figura 69 - Residues perfuro cortantes armazenados no banheiro do ambulatdrio, ao lado da prateleira 

para armazenar material de consumo nos procedimentos.
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Os residuos quimicos sao oriundos do laboratorio de quimica - produtos quimicos 

utilizados nos experimentos, que sao neutralizados e despejados nas pias, sendo 

direcionados a fossas septicas, que por sua vez estao proximas de agudes de piscicultura, 
podendo estar causando contaminagao do solo e da agua da fazenda.

Cerca de 30 animals morrem em procedimentos medicos a cada semestre, entre gates, 

cachorros, bois e cavalos. Estes animals depois de mortos sao considerados residuos 

biologicos perigosos a vida humana, e o seu descarte e urn problema grave para a 

administragao da unidade, por falta de transpose e de local de disposigao adequados. Apos a 

morte, urn tecnico de laboratorio de anatomia tern que esquartejar o animal, para que o 

transports possa ser efetuado ate a vala. O destino tern sido uma vala escavada no terreno, a 

cerca de 500 metros do nucleo central da fazenda, num terreno desocupado, onde as pegas 

sao jogadas ao ar livre.
A destinagao correta desses corpos deveria ser uma vala tratada com contengao fisica 

nas paredes, onde os corpos fossem cobertos com produtos quimicos que atenuassem o 

risco de contaminagao biologica, como ca! virgem e creolina, entretanto este procedimento 

nao e realizado por falta dos produtos no almoxarifado.
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(b)(a)
Figura 70 - Vala destinada ao descarte de residuos biologicos, sem tratamento adequado que previna o

risco de contaminagao.

Os residuos eletronicos e de mobiliario sao destinados a Sede do Campus Arapiraca, 
para que sejam consertados. Nao ha agoes de reciclagem na Unidade.
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4.2.8. Drenagem

0 terreno onde estao localizadas as principals edificagoes da Fazenda Sao Luiz esta 

localizado numa encosta, proxima a depressao de um vale. Nos topos mais altos dos vales 

tem-se matas nativas, que abrigam nascentes d'agua que abastecem a Fazenda e outras 

edificagoes proximas. A drenagem das aguas e feita naturalmente pela declividade do terreno, 
nao ha projeto nem obras de saneamento, ou drenagem de aguas servidas. 0 nucleo central e 

localizado no topo de um pequeno morro, rodeado por declividades onde estao localizados 

agudes artificials criados para piscicultura, e para drenagem. Como a ocupagao do terreno e 

muito baixa em relagao a £reas construidas, a absorgao do terreno 6 proxima de 100%, 
facilitando a drenagem dessas aguas servidas, mas tambem prejudicando o meio ambiente 

devido a absorgao de residues de origem animal e quimico.

Foi realizado um levantamento digital do terreno da Fazenda, a partir de ferramentas do 

Google Earth, a fim de obter-se uma aproximagao das curvas de nfvel. Entretanto recomenda- 

se a realizagao do levantamento topografico in loco, a fim de obterenvse dados mais precisos.

\

Figura 71 - Levantamento digital planialtimetrico da Fazenda Sao Luis.
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Legenda:
1 - Acesso a Vigosa, 3 - Agudes, 4 - Obra do Hospital Veterinario, 5 - Vila de Moradores, 6 - 
Reservatorio de Agua, 7 - Aviarios, 8 - Nucleo Central da Fazenda, 9 - Curral e estabulo, 10 - Vala de 
descarte de animais morto, 11 - Ocupagao Irregular, 12 - Depressao, 13 - Vias de barro, 14 - Limite 
frontal da fazenda. Observagao: Curvas de nivel a cada 2 metros. Elaboragao: Equipe Tecnica do Plano 
Diretor.

4.2.9. Paisagismo e arborizagao

A Fazenda Sao Luiz apresenta urn belissimo complexo paisagistico formado pelo sftio 

natural em conjunto com os agudes. 0 relevo acidentado no entorno da Fazenda faz dela um 

espago de reclusao e aconchego. A paisagem e predominantemente rural, com pastagens, 

lavouras e areas de mata densa.

No nucleo central da Fazenda, o plantio das arvores foi feito acompanhando o sistema 

viario. A via sul e margeada por Ingazeiras (Inga edulis), dos dois lados. Nas margens da Via 

leste, proximo a edificagao abandonada, ha exemplares da Canaftstula (Cassia grandis). Na via 

oeste estao plantadas duas arvores, uma em cada lado da fachada frontal edificio-sede. 

Margeando a Alameda principal, foram plantadas Flamboyant (Delonix regia) e Amendoeira 

(Terminalia catappa).

Existe ainda uma distribuigao espont&nea de vegetagao nos espagos entre as 

edificagoes com o emprego de arvores frutiferas - carambola, coqueiros, limoeiro, acerola, 

amendoeiras e outras. Algumas especies foram plantadas na ocasiao de formaturas, por 

turmas de concluintes do Curso de Agronomia, quando funcionava nas instalagoes da 

Fazenda.
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Figura 72 - Mapa esquem^tico do paisagismo do nucleo central da Unidade Vigosa. (1) Renques de 
Ingazeiras (Inga edulis) margeando a "Via Leste"; (2) Canafistulas (Peltophorum dubium) plantadas k 
margem da "Via Norte”; (3) Especies frutiferas plantadas nos arredores das edificagoes que abrigam a 
Adm. do CECA, a Casa de Hdspedes e o Ambulatdrio; (4) An/ores de grande porte emoldurando a 
fachada frontal do Edificio*Sede; (5) Espago gramado onde estao plantadas Craibeiras (Tabebuia 
aurea), oitis (Licania tomentosa) e outras especies arbbreas. (6) Espagos com tratamento paisagistico 
ornamental.
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Figura 73 - Vista do Nucleo Central, parte do Complexo Paisagistico da Fazenda Sao Luiz.
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H£ dois espagos com tratamento paisagistico diferenciado: as imediagoes do Setor 
Administrativo do CECA e o p&tio interno da Administragao Geral.

A edificagao que abriga o Setor Administrativo do CECA possui tratamento paisagistico 

diferenciado das demais. Esse tratamento pode ser observado tanto na fachada frontal, nas 

jardineiras entre os pilares, quanto nas imediagoes da fachada oeste, nos canteiros circulares. 
Nas jardineiras do edificio, foi plantado renques de Coleus (Solenostemon scutellarioides). No 

terreno, foram plantadas heliconias (Heliconia rostrata), Ixora-chinesa (Ixora chinensis), Espada 

de Sao Jorge (Sansevieria trifasciata), Hibisco branco (Hibiscus sp.), Jasmim (Jasminum sp.) 
dentre outras.

(d)(c)
Figura 74 - Tratamento paisagistico dado ao Setor Administrativo do CECA. Acima, a fachada frontal e 
as jardineiras com C6leus. Abaixo, as helicdnias e os canteiros circulares nas imediagoes da fachada

oeste.
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Figura 75 * A esquerda (a), a vista da Via Norte com as 6rvores nas margens. A direita (b), a vista da Via 

Sul, com a vegetagao conformando um "teto" sobre a via.

O p£tio interno da Administra^ac Geral apresenta tr§s canteiros gramados com plantas 

ornamentais como a dracena vermelha (Cordyline terminalis). O p£tio interno 6 descoberto, 

mantendo a relagao entre a edificagao e o espago extern©.
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Figura 76 • Patio interno da Administragao Geral.

4.2.10. Seguranga

O servigo da Servipa e feito por dois funcion&rios por turno, sendo dois turnos de 

funcionamento. Como a fazenda tamb6m 6 utilizada pelo CECA - UFAL, a seguranga 

complementar e feita por dois funcionarios armados, sendo um trabalhando durante o dia e 

outro a noite.

O servigo de seguranga tem-se mostrado insuficiente haja vista a extensa 6rea da 

Fazenda. Sao 286 hectares de £rea, vigiado por 4 funcionarios em cada turno. Os funcionarios 

da seguranga operam nas 4reas prdximas do Nucleo Central, e as demais £reas ficam 

desguarnecidas. As duas guaritas foram construidas em penodos anteriores, e encontram-se
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em situagao prec^ria. Necessita-se de uma reforma e de implantagao de mecanismos de 

controle de acesso.

4.2.11. Demandas apontadas pela Coordenagao da Unidade

Em formuterio preenchido pela Coordenagao da Unidade Vigosa em abril de 2012 

pode-se registrar as seguintes demandas de:

□ Numa possivel ampliagao de vagas, quantos docentes estao previstos?
seis

□ Necessitam de sala escura para video, projegoes?
Sim, Uma.
__□_ Necessidade de sala para atendimento estudantil?

Apenas uma sala seria suficiente para o atendimento estudantil, caso fosse 
adequadamente planejada.
_□ Necessita de sala para monitores ou bolsistas?

Sim. Uma unica sala com capacidade para 20 alunos 
Usa o laboratorio de inform&tica do campus?

Sim
□ Quantas horas por semana em aulas?

4 a 6 horas.
□ Quantas horas por semana aberto aos alunos?

Aproximadamente 24-30 horas, pois no momento estamos sem tecnico em 
informcitica.

□ Quais laboratbrios DE ENSINO seriam acrescentados ao curso? Acrescentar 
__ jarea necessbria, ou informagao relevante.

Patologia Clinica, Necropsia. As breas estao especificadas em projeto arquitetonico 
do Hospital Veterinario.

□ Exists a possibilidade de compartilhar estes laboratories DE ENSINO com 
outros cursos? Qual laboratorio e curso?

Existiria, caso houvesse outro curso no local.
□ Necessita de depbsito, ou sala de arquivo exclusive para este curso? Explicar, 

e acrescentar area:
E necessario deposito para material de limpeza, bem como material administrative. 
Quanto ao arquivo, o mesmo se encontra na sala das coordenagoes.

□ Este curso necessita de outro ambiente nao citado nesse check-list? Se sim, 
acrescentar:

Laboratories estruturantes, Hospital Veterinario, Restaurante Universitario, Residencia 
Universitaria. Todos esses itens estao em execugao inicial (Hospital e Laboratories) 
ou em projeto.

□ Quantos computadores sao necessaries para sala de docente?
Seis

_□ Necessita de impressora? Quantificar:
Sete

□ Necessita de telefones fixos/sala?
Sim. Sala da administragao, sala das coordenagoes, sala do DRCA, ambulatorio, 
salas dos professores.
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□ Necessita de quantos pontos de internet/sala?__  ______ ________
Nao.temqssistema wireless^ _

□ Voce acha que se houvessem salas de reuniao coletivas, mas com 
__ ^agendamento previo seria mais interessante? Para quantas pessoas?

Atualmente desenvolvemos nossas reunioes na'sala das coordenagoes.

4.3. IDENTIDADE E CULTURA

A Unidade Vigosa nao possui agoes de extensao cadastradas na area tematica 

“Cultura”, devido ao perfil do Curso de Medicina Veterinaria, que esta vinculado ao campo de 

conhecimento das Ciencias Agrarias. Contudo, os professores e alunos da Unidade vem 

desenvolvendo varies projetos, eventos e cursos de extensao, promovendo um dtelogo 

crescente com o contexto local, contemplando as escalas municipal, microrregional e 

macrorregional. Tais agoes estao relacionadas a temas fundamentals e que produzem 

melhoria nas condigoes de vida da populagao da regiao. Entre as linhas de extensao com 

projetos cadastrados podem ser mencionadas: Saude animal, Saude humana, Saude da 

familia, Recursos hidricos, Tecnologia da informagao e Educagao profissional, 
Desenvolvimento regional, dentre outras.

O Projeto "Vivencias de Arte" vem sendo desenvolvido atrav6s da Pr6-Reitoria 

Estudantil, em parceria com os municipios-sede da UFAL, no Estado. Em Vigosa, o Projeto 

contempla duas modalidades artisticas: 0 CineArt Popular, com apresentagoes itinerantes de 

filmes nos bairros e povoados do municipio, e o Curso de Violao.
0 projeto “Quartas de Cinema” foi implementado como componente do Programa 

CineArt Popular, desenvolvido pelas Unidades da UFAL Palmeira dos Indies e Penedo. O 

projeto foi promovido em conjunto com a Secretaria de Cultura do municipio e realizou 

exibigoes de filmes seguidas de debates e reflexoes sobre diversos temas, nos povoados e 

bairros de Vigosa.
O Curso de Violao tamb6m e uma iniciativa da UFAL e e fruto de uma parceria feita 

entre a Unidade Vigosa e a Secretaria de Cultura. 0 Curso vem sendo ministrado pelo 

graduando em Medicina Veterinaria da UFAL Unidade Vigosa e professor de violao Diego 

Lessa, na Escola de Musica Nuno Pimentel.
Outras parcerias entre a Prefeitura Municipal e a UFAL possibilitaram o 

desenvolvimento do projeto "Conhega seu patrimonio, valorize sua historia”, desenvolvido 

pela Secretaria de Cultura de Vigosa, em parceria com Pr6*Reitoria de extensao da UFAL 0 

Projeto visa incentivar a preservagao patrimonio cultural local.
Como parte das atividades implementadas no Projeto, foi realizado um levantamento 

do patrimonio edificado no municipio. Iniciado em setembro de 2011, o levantamento foi feito
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por alunos da disciplina Praticas de Restauro, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU, 

sob a coordenagao da Profa. Josemary Ferrare. O projeto inventariou 144 edificagoes em 

Vigosa, priorizando casas construidas entre 1920 e 1940, contexto em que Vigosa despontou 

como polo da economia algodoeira.

A comunidade de Vigosa participa das agoes que a UFAL desenvolve na Unidade, tais 

como: apresentagoes da “Agao Vivencia de Arte”, aulas de violao oferecidas por membros da 

comunidade academica e exibigoes defilmes pelo “Cine Cultural”.

Contudo, falta na Unidade urn espago fisico destinado a atividades culturais. 0 

municfpio possui urn patrimonio cultural muito rico e a universidade pode e deve 

desempenhar urn papel fundamental com vistas a valorizagao e preservagao desse 

patrimonio. Para isso, e necess^rio a Universidade estabelecer espagos de dialog© com a 

comunidade de Vigosa.

5. SINTESE DE PROBLEMAS ENCONTRADOS

A partir da analise detalhada feita nos itens anteriores foi elaborado urn quadro sintese 

dos problemas encontrados na Unidade Vigosa.

v'-TT7!7*. ?;■ s'
M

1. DEMANDA ATUAL DE SERVIQOS
I.I.AIimentagao
I.I.I.Servigo atende a metade da demanda existente, e nao oferece refeigao para os alunos 

alojados na casa de hospedes;
1.1.2. A cozinha nao apresenta infraestrutura adequada;
1.1.3. Nao ha bateria de banheiros para os comensais no restaurants.
1.2.Residencia universitaria
1.2.1 .A Casa de Hospedes que sera inaugurada tern 12 vagas, para uma demanda de 30 alunos;
1.2.2. A Casa de Hospedes e mista, recebe o publico masculine e feminine;
1.2.3.Nao ha vagas suficientes para os alunos visitantes;
1.2.4.Ausencia de pronto-atendimento medico na unidade, sendo o mais prbximo a 4 km de 

distancia, na cidade;
1.2.5.Ausencia de atendimento psicossocial na unidade, sendo necessario o deslocamento ate o 

campus A.C. Simoes para utilizar do servigo.
2. SETORIZAQAO E PLANEJAMENTO

2.1 .Aproveitamento da area ja construida Fazenda Sao Luis para a consolidagao da Unidade;
2.2. Reforma inacabada de restaurants;
2.3.Carencia de espago para praticas de extensao e cultura;
2.4.Nao ha auditorio na unidade;
2.5.Setorizagao dos ambientes e confusa;
2.6.Carencia de espagos de convivencia na unidade;
2.7. Falta mapeamento do territorio da fazenda;
2.8. Ha edificagoes rurais antigas e inutilizadas, que poderiam ser reformadas para uso dos cursos
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de Medicina Veterinaria e outros da area das Agrarias;
2.9. Reforma de construgoes abandonadas como a localizada atras do Edificio Sede;
2.10. Atraso das obras do hospital universitario: os equipamentos e o hospital sao de 

importancia fundamental para o funcionamento e aprovagao do curso;
Nao ha bateria de banheiros para os alunos no bloco de salas de aula;2.11.

3. TRANSPORTE E MOBILIDADE
3.1.A mobilidade e ruim devido a localizagao da Unidade na zona rural;
3.2. As vias de acesso a Unidade estao em precariedade, sem nenhuma sinalizagao;
3.3. Ha precariedade nas linhas de onibus, que nao atendem a localidade da Unidade;
3.4.Sem transporte em horario regular, o transports e feito pelo transports institucional da UFAL, 
3.5.Ha falta de informagao e sinalizagao visual para o reconhecimento do funcionamento do 

transporte - parada de onibus e placas indicativas dos horarios;
3.6.0s acessos nao sao pavimentados, dificultando acesso;
3.7. Falta iluminagao publica na via de acesso.

4. ACESSIBILIDADE
4.1.Dimensionamento de equipamentos de acesso e adaptagoes em edificagoes ja consolidadas 

foram mal executadas;
4.2.Comunicagao visual ausente em toda a Unidade;
4.3.Ausencia de calgamento para trafego de pedestres e pessoas com deficiencia;
4.4.Falta de manutengao das rampas e dos calgamentos;
4.5.0s banheiros para pessoas com deficiencia sao utilizados com depositos;
4.6.Ausencia de calgadas e passeios cobertos para circulagao em epocas chuvosas;
4.7. Falta abrigos para os usurarios dos onibus;
4.8. Ha desniveis entre os ambientes do edificio-sede, que representam barreiras para pessoas 

com deficiencia;
4.9.Ausencia de pisotatil na Unidade;

5. ABASTECIMENTODEAGUA
5.1.0 suprimento de agua e proveniente de uma nascente da fazenda, ja nao atende a demands 

da comunidade e apresenta risco de contaminagao pela proximidade do lixao;
5.2.A!guns setores da unidade como o restaurants nao possuem reservatorio superior de agua 

exclusive;
5.3.Tubulagao de alimentagao sofre frequentes danos causados pelo pisoteio do gado, resultando 

em falhas no abastecimento de agua;
5.4.Distancia inadequada entre os corpos d’agua e as fossas septicas, que podem ocasionar 

contaminagao no solo e agua;
5.5. Necessita de urn novo sistema de abastecimento de agua.

6. ESGOTAMENTO SANITARIO
6.1.Possibilidade de contaminagao das reserves de aguas, provocadas pela construgao de fossas 

septicas;
6.2. Descarte inadequado de residues quimicos (neutralizado), feito diretamente na pia, e vai para

o esgoto comum;
6.3. Descarte de residues biologicos iiquidos na pia, e vai para o esgoto comum;
6.4.Falta de piano de tratamento de residues.

7. RESIDUOS S6LID0S
7.1.Uxo comum e acumulado em uma das vias da Unidade, para ser recolhido semanalmente;
7.2. Nao ha agoes de reciclagem desenvolvidas pela comunidade academics;
7.3.Ausencia de espago adequado para a estocagem e separagao do lixo comum;
7.4.A coleta semanal e insuficiente para a demanda da unidade;
7.5. Falta de coleta especializada para os residuos quimicos, bioldgicos, e perfuro-cortantes;
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7.6.Carencia de insumos para os laboratorios funcionarem: seringas, luvas, materias descartaveis 
como plasticos esterilizados, e materias de apoio tecnico;

7.7. Manejo inadequado das valas de descarte de animais mortos;
7.8. Descarte de material perfuro-cortante, em local inapropriado.

8. DRENAGEM
S.I.Falta sistema de drenagem de aguas servidas.

9. PAISAGISMO E ARBORIZAQAO
9.1 .Falta de tratamento paisagistico em grande parte do nucleo central;
9.2.Falta de manejo das areas de mata preservada;
9.3.Falta de agoes extensionistas com objetivos ecologicos e ambientais.

10. SEGURANQA
Contingente de funcionarios 6 insuficiente para seguranga de todo o penmetro da10.1.

fazenda;
Ausencia de guarita contribui para a falta de controls no acesso a Unidade;10.2.
Contingente de seguranga 6 muito baixo e inapropriado para o tamanho da unidade 

existente e em horarios mais perigosos como o turno noturno;
10.3.

Iluminagao publics e insuficiente, no trajeto do acesso e na circulagao publics na10.4.
unidade;

Registro frequents de ocorrencias de roubos;10.5.
11. IDENTIDADE E CULTURA

Carencia de espago ffsico na Unidade para praticas de atividades culturais;11.1.
Comunicagao e divulgagao dos eventos culturais sao precarias, falta profissionais 

especializados em comunicagao.
11.2.

6. SINTESE DAS POTENCiALIDADES ENCONTRADAS

A partir da analise detalhada feita nos itens anteriores foi elaborado um quadro sfntese 

das potencialidades encontradas na Unidade Vigosa.

iftO SlfflESEOASeOTENQlAUPADESj

1. DEMANDA ATUAL DE SERVIQOS
I.I.AIimentagao

1.1.1.0 espago para mesas e ample e comporta cerca de 150 pessoas;
2. SETORIZAQAO E PLANEJAMENTO

2.1.Possui uma configuragao diferenciada que possibilita a proximidade do trabalho das areas do 
conhecimento como as pesquisas com produgao animal e vegetal, para os cursos das 
Agrarias;

2.2.Possui vasta area para desenvolvimento de projetos academicos e expansao dos cursos.
2.3.A dimensao da fazenda propicia uma ocupagao muito maior, com a criagao de outros cursos 

que poderiam fortalecer o ensino superior na regiao.
3. ABASTECIMENTO DE AGUA

3.1 .Ha nascentes de agua no territorio da fazenda que podem ser mais bem utilizadas;
3.2.Possibilidade de desenvolvimento de projetos ligados a recursos hidricos;
3.3.0 sistema que abastecimento de agua por gravidade, dispense o uso de energia el&rica para 

bombeamento.
4. PAISAGISMO E ARBORIZAQAO

4.1. Mata preservada com potencial para o desenvolvimento de atividades e projetos academicos
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de cunho ambiental e ecologico;
4.2.Corredor de arvores na via sul proporciona sombreamento dos espagos de circulagao.

5. IDENTIDADE E CULTURA
5.1.Ha iniciativas de projetos culturais com participagao da comunidade academica;
5.2.0s projetos CineArt Popular e Curso de Violao sao produtos da iniciativa da comunidade 

academica da Unidade;
5.3. Ha uma parceria entre a Prefeitura de Vigosa e a UFAL para o desenvolvimento do projeto 

"Conhega seu patrimonio, valorize sua historia", que incentiva a preservagao do patrimonio 
cultural local.
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DIRETR1ZES ESTRUTURANTES E SETORIAIS

A partir da analise detalhadafeita nos itens anteriores foi elaborado um quadro das 

diretrizes para a Unidade Palmeira dos Indies. As diretrizes apontadas contam com a 

indicagao de prazos para execugao das agoes, considerando as demandas e 

necessidades observadas na coleta de dados, assim como os agentes envolvidos. A 

implementagao dessas diretrizes depends essencialmente de uma conscientizagao de 

toda a comunidade academica, com o objetivo de construir coletivamente um espago 

universitario de melhor qualidade em conjunto com os agentes envolvidos na 

concretizagao das agoes apontadas.

Os prazos propostos para a execugao das agoes contidas nas diretrizes foram os 

seguintes: 1. emergencial: conclusao em 2014, consists em agoes a serem 

implementadas em regime de urgencia, que visam atender as demandas cnticas com 

vistas a oferecer as condigoes mfnimas de funcionamento das quatro Unidades; 2. curto- 

prazo: conclusao em 2016, sao as agoes prioritarias que visam olerecer as condigoes 

adequadas de funcionamento do Campus; 3. m6dio prazo: conclusao em 2020, sao as 

agoes necessarias para preparar o Campus para a expansao do numero de vagas, 

assegurando a qualidade das atividades academicas e; 4. longo-prazo: conclusao ate 

2024, consists nas agoes desejaveis para garantir o desenvolvimento fisico-territorial e 

academico-institucional do Campus com qualidade.
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DIRETRIZES ESTRUTURANTES

□ CONCLUIR, EM CARATER DE URG^NCIA, A
CONSTRUpAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E DOS 
LABORATORIOS ESTRUTURANTES, de modo a oferecer as 
condigoes necessarias ao funcionamento do Curso de 
Medicina Veterinaria;

PROGINST, SINFRA Emergencial

□ A criacAo DE NOVOS CURSOS E a expansAo DE 
VAGAS NA UNIDADE ESTAO CONDICIONADAS AO 
PROVIMENTO PREVIO DA INFRA-ESTRUTURA E DO 
QUADRO DE SERVIDORES necessaries para o seu 
funcionamento, de modo a garantir a qualidade das 
atividades academicas;

MEC, Gabinete do 
Reitor, Diregao 

Geral, Diregoes das 
Unidades, 

PROGRAD, 
PROINST, PROGEP

Emergencial, 
Curto, Medio 

e Longo

□ A IMPLANTAQAO DOS EDIFICIOS A SEREM
CONSTRUIDOS DEVE OBSERVAR A LOCALIZAgAO, 0 
ZONEAMENTO E O PRAZO DE CONCLUSAO DAS OBRAS, 
estabelecidos no Plano Geral de Desenvolvimento Fisico- 
Territorial da Unidade;

Emergencial, 
Curto, Medio 

e Longo
PROEST, SINFRA

DIRETRIZES SETORIAIS
1. ASSISTENCIA ESTUDANTIL

1.1. Reformer o Restaurante Universitario da Unidade e 
restabelecer o seu funcionamento de acordo com as 
normas da ANVISA, com vistas a atender a demanda por 
alimentagao, garantindo a seguranga alimentar dos 
comensais e a oferta do servigo a custo reduzido para o 
alunado;

PROEST, SINFRA Emergencial

1.2. Oferecer as refeigdes no cafe da manha, almogo e 
jantar no Restaurante Universitario da Unidade uma 
vez que a Unidade esta localizada na Fazenda Sao Luiz, 
distante dos locais de acesso aos servigos de 
alimentagao situados na cidade;

PROEST, SINFRA Emergencial

1.3. Construir baterias de banheiros para uso dos
comensais no Restaurante Universitario da Unidade,
em conformidade com as normas da ANVISA;

PROEST, SINFRA Curto

1.4. Construir os blocos de Residencia Universitaria para 
atendimento da demanda em cada fase de 
planejamento, provendo espagos de repouso, salas de 
estudos, prepare de refeigoes, areas de servigo, 
banheiros em quantidade adequada para os alunos 
residentes;

PROEST, SINFRA Curto

1.5. Construir do Espago do Estudante, visando prover 
espago fisico para o funcionamento dos Centres 
Academicos, com sala de jogos para recreagao e espago 
para descanso;

PROEST, SINFRA Curto
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1.6. Implantar quadras poliesportivas para praticas de 
esporte e lazer pela comunidade academica, abertas ao 
uso para a comunidade citadina nos finals de semana, 
incentivando habitos saudaveis e interagao social;

PROEST, SINFRA Curto

1.7. Construir o anfiteatro coberto por estrutura 
tensionada proximo a residencia universitaria e a 
residencia universitaria, visando abrigar atividades 
culturais, atividades recreativas e reunioes;

PROEST, SINFRA Curto

1.8. Por em funcionamento o NAE - Nucleo de Assistencia 
Estudantil, assegurando espago fisico adequado, 
pessoal qualificado para o desempenho da fungao, com 
espago para atendimento de primeiros socorros;

EmergencialPROEST

2. MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

2.1. Estabelecer dialogo com o poder publico e demais 
agentes envolvidos, com vistas a prover linha de 
transporte publico intra-municipal, interligando a 
Fazenda Sao Luiz aos diversos bairros da cidade em
diferentes horarios nos turnos de funcionamento da 
Universidade, assegurando a qualidade do servigo e o 
direito do estudante a meia passagem;

Diregao da Unidade, 
Prefeitura Municipal, 
empresas de transp. 

coletivo urbano.

Emergencial

2.2. Estabelecer dialogo com o poder publico e demais 
agentes envolvidos, com vistas a ampliar a oferta de 
transporte publico intermunicipal, interligando os 
diversos municipios a Unidade em diferentes horarios 
nos turnos de funcionamento da Universidade, 
assegurando a qualidade do servigo e o direito do 
estudante k meia passagem;

Diregao da Unidade, 
Prefeitura Municipal, 
empresas de transp. 

intermunicipal

Emergencial

2.3. Sinalizar o acesso a Unidade pela rodovia e ao longo 
da via de ligagao, proporcionando orientagao e 
seguranga aos motoristas, pedestres e ciclistas;

Prefeitura Municipal Curto

2.4. Pavimentar as vias que interligam a Fazenda a 
rodovia, facilitando o acesso a Unidade e 
proporcionando maior seguranga no percurso;

MedioPrefeitura Municipal

2.5. Pavimentar o leito carrogavel e as calgadas ao longo 
de todo o sistema viario da Unidade, possibilitando o 
trafego seguro dos veiculos e pedestres atraves de 
solugoes de traffic calming e de urn sistema de 
sinalizagao eficiente, em cada fase de planejamento;

PROGINST, SINFRA Curto

2.6. Implantar sistema ciclovi£rio pavimentado na 
Unidade, composto de ciclovias, bicicletarios e 
dispositivos de protegao ao ciclista, de acordo com as 
recomendagoes contidas no Caderno de Referencia para 
elaboragao de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas 
Cidades, publicado pelo Ministerio das Cidades, em 
2007;

M6dioPROGINST, SINFRA

2.7. Implantar sistema cicloviario pavimentado no 
Municipio de Vigosa, composto de ciclovias, 
bicicletarios e dispositivos de protegao ao ciclista, de 
acordo com as recomendagoes contidas no Caderno de

MedioPrefeitura Municipal
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Referenda para elaboragao de Plano de Mobilidade por 
Bidcleta nas Cidades, publicado pelo Ministerio das 
Cidades, em 2007;

2.8. implantar rede de iluminagao publica nas vias
publicas que ligam a Unidade & cidade, possibilitando 
um trafego mais seguro aos motoristas e dclistas no 
turno da noite;

Prefeitura Municipal Medio

2.9. Estabelecer dialog© com o poder publico e empress 
prestadora de servigos com vistas a implantar rede de 
Numina^o publica ao longo do sistema viario intemo, 
da Unidade, possibilitando um trafego mais seguro 
dentro da Unidade no turno da noite;

PROGINST, SINFRA Curto

2.10. Elaborar os novos projetos arquitetonicos e 
urbanisticos e adequar as instalagdes fisicas 
existentes ds recomendagoes da NBR 9050 - 
Acessibilldade a edfficagdes, moblll£rIo, espagos e 
equipamentos urbanos, implementando as seguintes 
agoes: corrigir adaptagoes feitas na rampa do acesso 
principal do Edificio-Sede, instalando barras de apoio e 
calgamento no inicio da rampa; inserir calgadas 
acessiveis e cobertas para facilitar a transigao pelos 
blocos da unidade; implantar rota acessivel com 
aplicagao de piso tatil na unidade; solucionar os 
desniveis na entrada das salas de aula e laboratorios no 
edificio-Sede; utilizar trecho da via entre o Edificio-Sede e 
o bloco dos laboratbrios para criar uma passagem 
coberta e possivel area de convivencia para a unidade;

PROGINST, SINFRA Mbdio

2.11. Inserir calgadas acessiveis interligando os edlficios e 
margeando o sistema vldrio, separando o trafego de 
veiculos do de pedestres, garantindo melhorias para a 
acessibilldade e seguranga dos usu£rios;

PROGINST, SINFRA Curto

2.12. Implantar um sistema de comunlcagao visual na 
Unidade, com vistas a sinalizar e informar de modo 
ripido e eficiente os usu&rios e visitantes, facilitando a 
legibiiidade e o senso de orientagao no espago 
universit&rio;

M6dioPROGINST, SINFRA

2.13. Construir abrigos para passageiros nos pontos de 
onibus da Unidade, garantindo as condigoes adequadas 
de conforto e protegao contra as intemperies;

PROGINST, SINFRA Emergencial

3. EXTENSAO E CULTURA

3.1. Integrar as atividades academicas da Unidade &s 
manifestagoes culturais rurais da microrregiao, 
estabelecendo interface entre o conhecimento produzido 
na Unidade e o conhecimento popular local;

PROEX, Secretarias 
Municipals de 

Cultura da 
Microrregiao

Medio

3.2. Realizar eventos culturais na Unidade de forma
articulada &s demais Unidades do Campus Arapiraca, 
possibilitando ao alunado o acesso & formagao cultural e 
humanistica;

PROEX Curto

4. INFRAESTRUTURA E SERVIQOS URBANOS
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4.1. Regularizar o abastecimento de agua na Unidade
atraves da implantagao de um novo sistema de captagao 
e distribuigao e das obras de infraestrutura necessarias 
para garantir a seguranga hidrica da comunidade 
academica, a exemplo das obras de reforgo na 
tubulagao que conduz a agua da nascente ate os pontos 
de consumo, frequentemente danificada pelo trafego de 
animais;

EmergencialPROGINST, SINFRA

4.2. Instalar reservatorlos nos edificios, possibilitando 
maior tempo de autonomia em casos de interrupgao 
temporaria do abastecimento e facilitando o controle da 
qualidade da agua;

EmergencialPROGINST, SINFRA

4.3. Implantar sistema de aproveitamento da agua da 
chuva para usos nao potaveis, de acordo com as 
recomendagoes das normas tecnicas vigentes, visando a 
sustentabilidade ambiental atraves do uso responsavel 
dos recursos hidricos disponlveis;

MedioPROGINST, SINFRA

4.4. Cadastrar a nascente que abastece a Unidade junto & 
Secretaria de Estado do Meio Amblente e dos 
Recursos Hidricos, observando o Plano Estadual de 
Recursos Hidricos;

PROGINST, 
SINFRA, SMARHS- Curto

AL

4.5. Realizar monitoramento continue da qualidade da 
agua consumida na Unidade, atraves dos testes 
laboratoriais recomendados pelas normas tecnicas e em 
conformidade com a legislagao vigente;

PROGINST, 
SINFRA, ANVISA

Emergencial

4.6. Elaborar um piano de gerenciamento de residues para 
a Unidade, observando as normas de biosseguranga e a 
Lei Ne 12.305,10, que institui a Politics Nacional de 
Residues Solidos;

PROGINST, 
SINFRA, Prefeitura 

Municipal
Curto

4.7. Efetuar corretamente o descarte dos residues
quimicos, biologicos e perfuro-cortantes, bem como 
os residuos toxicos e contaminados atraves de 
contrato com empresa especializada em manipular e 
destinar esses residuos;

EmergencialPROGINST, SINFRA

4.8. Efetuar corretamente a destinagao dos cad£veres dos 
animais, em conformidade com a normatizagao vigente e 
com as recomendagoes tecnicas;

EmergencialPROGINST, SINFRA

4.9. Prover espago fisico adequado para a coleta seletiva e 
o armazenamento do lixo comum antes da destinagao,
em todas as instalagdes fisicas da Unidade, promovendo 
a gestao adequada dos residuos produzidos;

CurtoPROGINST, SINFRA

4.10. Cobrar do Poder Publico Municipal a regularidade do 
servigo de coleta de llxo comum, evitando a 
permanencia prolongada desses residues na Unidade 
ocasionando em risco para a saude da comunidade 
academica;

Diregao da Unidade, 
Prefeitura Municipal

Curto

4.11. Incentivar agoes de reclclagem por meio de
compostagem dos residuos organicos produzidos na 
Unidade, possibilitando o aproveitamento do material

Comunidade
Academica

Medio
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resultante na fertilizagao do solo, com responsabilidade 
ambiental;

4.12. Imptantar rede eletrica ao longo de todo o sistema 
vidrio da Unidade Vigosa, garantindo o fornecimento de 
energia em toda a area de implantagao, criando as 
condigoes adequadas para a expansao em cada fase de 
planejamento;

PROGINST, 
SINFRA, Eletrobras Curto

AL

4.13. Regularizar o fornecimento de energia eletrica para 
atender adequadamente as demandas de consumo da 
Unidade, acompanhando as expansoes previstas em 
cada fase de planejamento;

PROGINST, 
SINFRA, Eletrobras Curto

AL

4.14. Redimensionar a rede eletrica e reformer instalagoes 
inadequadas nos blocos existentes com vistas a 
atender de modo satisfatorio as demandas presentes e 
futuras, previstas em cada fase de planejamento;

CurtoPROGINST, SINFRA

4.15. Implantar sistema fotovoltaico para fornecimento de 
energia a partir de fontes alternatives para uses 
especificos, visando reduzir os gastos com consumo de 
energia promovendo a responsabilidade ambiental;

MedioPROGINST, SINFRA

PROGINST, 
SINFRA, Empresas 
prestadoras desses 

servigos

4.16. Regularizar o fornecimento dos servigos de
comunicagao e rede de I6gica para atender de forma 
adequada as demandas atuais e aquelas previstas em 
cada fase de planejamento;

Curto

4.17. Realizar manutengao periodica das fossas septicas da 
Unidade e desativar aquelas que nao estiverem em 
conformidade com a legislagao, observando a distancia 
minima entre as fossas e os corpos d’agua, o volume util 
total, o numero de pessoas ou unidades de contribuigao, 
a contribuigao de despejos, o perfodo de detengao, a 
taxa de acumulagao de lodo digerido e a contribuigao de 
lodo fresco;

EmergencialPROGINST, SINFRA

4.18. Implantar infraestrutura de esgotamento sanitario 
sistemica, ambientalmente responsavel e autonoma, 
substituindo as unidades de tratamento primario de 
esgoto - as fossas septicas - por estagdes com pact as de 
tratamento de esgoto;

CurtoPROGINST, SINFRA

4.19. Implantar biodigestores para tratamento de residues 
agropecuarios organicos, visando a produgao de 
biogas e biofertilizantes, assegurando a sustentabilidade 
ambiental atraves da reciclagem dos residues e geragao 
de energia renovavel;

PROGINST, 
SINFRA, Embrapa

Medio

PROGINST, 
SINFRA, Secretaria 

de Obras da 
Prefeitura Municipal

4.20. Implantar sistema de drenagem para coleta e
destinagao adequadas das aguas das chuvas, com
vistas a evitar alagamentos, infiltragoes e processes 
erosivos;

Medio

4.21. Adequar o espago universitario &s normas tecnicas e 
& legislagao vigente com relagao a Seguranga Contra 
Incendio e promover a expansao das instalagoes em

CurtoPROGINST, SINFRA
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conformidade com essa normatizagao;

5. INSTALAQOES FISICAS

5.1. Prover espagos fisicos em quantidade adequada para 
o pleno funcionamento das atividades academicas, 
tais como salas de aula, salas de professores, salas de 
grupos de pesquisa, salas de monitoria e Programas de 
Educagao Tutorial (PET), laboratories de ensino, 
laboratories de informatica, salas de video, projegao e 
banheiros em quantidades compativeis com as 
necessidades dos Cursos, acompanhando as expansoes 
previstas em cadafase de planejamento, assegurando 
areafisica, conforto ambiental e seguranga de acordo 
com os parametros do MEC;

Emergencial, 
Curto, Medio, 

longo
PROGINST, SINFRA

5.2. Elaborar os projetos arquitetonicos e urbanisticos e 
adequar as Instalagoes fisicas existentes quanto ao 
conforto ambiental dos usuarios nos aspectos 
luminicos, termicos e acusticos, observando as 
recomendagoes tecnicas, provendo a climatizagao dos 
ambientes de forma artificial ou potencializando a 
ventilagao natural; a protegao dos ambientes contra a 
irradiagao solar direta; a iluminagao adequada para cada 
tipo de atividade aproveitando a iluminagao natural e 
complementando com iluminagao artificial; e dotando os 
ambientes de tratamento acustico adequado ao tipo de 
uso e atividade;

Curto, Medio, 
longoPROGINST, SINFRA

5.3. Construir ambientes adequados para o desempenho 
das atividades pelo corpo tecnlco-admlnlstrativo, com 
base nos parametros do MEC e nos princlpios de 
ergonomia e acessibilidade;

PROGINST, SINFRA Emergencial

5.4. Prover bateria de banheiros em local proximo ao 
Bloco de Salas de Aula no Nucleo Original para 
garantir mais comodidade aos usuarios;

PROGINST, SINFRA Curto

5.5. Reativar as construgoes rurais da Fazenda Sao Luiz, 
realizando as reformas necessarias para aproveitar essas 
edificagoes, integrando-as ao Nucleo Original e 
requalificando seus usos para desenvolvimento das 
atividades academicas da Unidade;

PROGINST, SINFRA Curto

5.6. Reformar a edlflcagao abandonada localizada no 
Nucleo Original, requalificando-a para abrigar o Nucleo 
de Tecnologia da Informagao;

PROGINST, SINFRA Emergencial

5.7. Construir a nova Biblioteca da Unidade de acordo 
com os parametros recomendados pelo MEC, com
salas de estudo individual, salas de estudo em grupo, 
setores administrativos, espago para o acervo e 
banheiros;

M£dioPROGINST, SINFRA

5.8. Construir o Bloco de Salas de Aula para uso 
compartilhado por todos os Cursos, com salas e 
banheiros em quantidades adequadas as demandas 
atuais e aquelas decorrentes das expansoes em cada 
fase do planejamento;

CurtoPROGINST, SINFRA
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5.9. Construir os Blocos dos Departamentos de Curso com 
saias de professores, salas de grupos de pesquisa, 
secretaria de curso, sala de computadores, copa, salas 
de monitores e PET e banheiros, em quantidade 
adequada as demandas de cada Curso;

Curto e MedioPROGINST, SINFRA

5.10. Prover os Blocos de Laboratorios de Ensino de
acordo com normas de biosseguran§a, elaborando os 
projetos e readequando os espagos fisicos existentes 
quanto as safdas de emergencia, salas para esterilizagao 
e outros ambientes necessarios ao funcionamento seguro 
desses espagos;

Curto e MedioPROGINST, SINFRA

5.11. Equipar os laboratorios de ensino com os aparelhos e 
os insumos necessarios para o funcionamento e dos 
kits de primeiros socorros, de acordo com as normas de 
biosseguranga;

CurtoPROGINST, SINFRA

5.12. Construir o Auditorio da Unidade, integrado ao 
Espago de Eventos, com capacidade adequada as 
demandas da Unidade; composto por salas de apoio, 
copa e banheiros em quantidade necessaria para a 
realizagao de eventos academicos;

MedioPROGINST, SINFRA

5.13. Equipar o auditorio com a aparelhagem necessaria 
para recursos audiovisuals, bem como a 
disponibilizagao de espago fisico para acomoda-los apos 
a utilizagao;

MedioPROGINST, SINFRA

5.14. Prover instalagoes ftsicas para abrigar servigos
comerciais, possibilitando a comunidade academica o 
acesso facilitado a estabelecimentos de comercio, j£ que 
a Fazenda e distante do centre da cidade;

CurtoPROGINST, SINFRA

5.15. Requalificar a edificagao que abriga o ambulatdrio
apos a conclusao do Hospital de Clinicas Veterinario, 
readequando seus espagos para abrigar a Central de 
Vigilancia da Unidade;

CurtoPROGINST, SINFRA

5.16. Criar espagos destinados a convlvencia e a integragao 
social da comunidade academica, atraves de urn 
sistema universitario de espagos livres constituido por 
pragas, bosques e parques, provendo locals para 
descanso, permanencia, atividades recreativas e acesso 
a servigos comerciais, visando estimular o uso ativo 
desses espagos;

CurtoPROGINST, SINFRA

5.17. Arborizar os espagos fisicos do Campus de forma 
intensiva e melhorar o tratamento paisagistico, 
assegurando a manutengao periodica das areas 
ajardinadas e o provimento de espagos de permanencia 
com mobiliario urbano e com qualidade ambiental para 
uso ativo da comunidade academica

CurtoPROGINST, SINFRA

5.18. Prover espagos fisicos adequados para usos 
administrativos e de servigo como despensas, 
depositos, almoxarifados;

EmergencialPROGINST, SINFRA

6. RECURSOS HUMANOS E GESTAO*
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6.1. Suprir a carencia atual de docentes efetivos, de modo 
a prover os quadras previstos nos projetos 
pedagogicos do cursos, com a defmigao de criterios 
claros para a distribuigao das vagas, com vistas a 
atender as demandas atuais e aquetas decorrentes das 
expansoes em cada fase do planejamento, assegurando 
a qualidade das atividades academicas;

Gabinete do Reitor, 
Diregao Geral, 

Diregao da Unidade, 
PROGEP

Emergencial

6.2. Suprir a carencia atual de t^cnicos-administrativos
concursados, de modo a prover o quadra de pessoal 
necessarlo as demandas atuais e aquelas decorrentes 
das expansoes em cada fase do planejamento, 
assegurando a qualidade das atividades academicas;

Gabinete do Reitor, 
Diregao Geral, 

Diregao da Unidade, 
PROGEP

Emergencial

6.3. Estimular a qualificagao docente, assegurando a 
contratagao de professores substitutes nos casos de 
afastamento dos docentes efetivos por motive de 
qualificagao

Gabinete do Reitor, 
PROGEP, Diregao 
Geral, Diregao da 

Unidade,

Emergencial

6.4. Estimular a qualificagao do corpo tecnico-
administrativo, assegurando substituigao temporaria 
dos tecnicos em situagao de afastamento por motive de 
qualificagao;

Gabinete do Reitor, 
PROGEP, Diregao 
Geral, Diregao da 

Unidade,

Emergencial

6.5. Ampliar o contingente de funcionarios terceirizados 
de modo a atender as necessidades atuais e aquelas 
decorrentes das expansoes das instalagbes fisicas e de 
vagas em cada fase de planejamento;

Diregao Geral, 
Diregao Academica, 

PROGEP
Curto

Gabinete do Reitor, 
PROGEP, Diregao 
Geral, Diregao da 

Unidade,

6.6. Prover os cargos de Coordenagao para os novos 
cursos, assegurando tratamento igualitario as 
coordenagoes dos cursos existentes.

Emergencial

6.7. Associar as bolsas de permanencia as atividades de 
pesquisa e extensao, e nao as fungoes administrativas, 
possibilitando ao aluno o desenvolvimento de atividades 
academicas formativas, com remuneragao adequada.

CurtoPROEST

Diregao Geral, Diregao 
Academica, Comissao 
formada por docentes 

dosTroncos Inicial, 
Intermedidrio e 

Profissionalizante

6.8. Realizar avaliagao sistematica do Projeto Pedagogico 
Institucional, dos projetos pedagogicos dos cursos e 
dos indices de vacancia, retengao e evasao discente;

Curto, Medio, 
Longo

6.9. Realizar pesquisa consistente sobre as demandas 
reals de cursos na regiao de abrangencia da Unidade
antes da criagao e implementagao de novos cursos.

Gabinete do Reitor, 
Diregao Geral, 

Diregao da Unidade

Emergencial

6.10. Finalizar as obras em andamento e assegurar a
conclusao das novas obras nos prazos estabelecidos,
realizando o acompanhamento e fiscalizagao permanente 
das obras, em cumprimento a Lei ns 8.666,93 - Lei das 
Licitagoes e Contratos e Contratos Publicos;

EmergencialPROGINST, SINFRA

6.11. Ampliar os recursos destinados as diarias e 
passagens para os docentes com trabalhos 
aprovados em eventos cientificos, estimulando a 
participagao com a publicagao de trabalhos academicos.

CurtoPROPER

6.12. Prover fungoes gratificadas para coordenadores de 
estagio, de monitoria, de pesquisa, de ensino e de 
extensao.

PROGEP Curto
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6.13. Abrir espagos de discussao sobre estrategias de
atuaqao da universidade no desenvolvimento social e 
econdmico da regiao em que esta inserida, com vistas 
a participagao ativa da universidade no desenvolvimento 
regional do interior alagoano.

Gabinete do Reitor, 
Diregao Geral, 
Diregoes das 

Unidades, Governo do 
Estado, Prefeituras 

Municipais

Emergencial, 
Curto, Medio 

e Longo

6.14. Estabelecer diaiogo interlnstitucional permanente
com as coordenadorias regionais de ensino e com as 
secretarias municipals de educagao no interior do 
estado, com vistas a implementagao de agdes conjuntas 
que promovam a transformagao social atraves da 
formagao educacional e cidada.

Gabinete do Reitor, 
Diregao Geral, 
Diregoes das 

Unidades, Governo do 
Estado, Prefeituras 

Municipais

Emergencial, 
Curto, Medio 

e Longo

6.15. Implantar sistema digital na Biblioteca da Unidade, 
com vistas a informatizar o controle do acervo,
integrando-a a rede de bibliotecas da UFAL e 
propiciando agilidade e eficiencia no atendimento aos 
usuarios;

Sistema de 
bibliotecas da UFAL, Medio

Nil

6.16. Descentralizar as estruturas do campus A. C. Slmoes 
para os Campi/Unidades de Ensino do interior, de
modo a agilizar procedimentos burocraticos e 
proporcionar maior autonomia administrative aos campi 
interioranos.

Gabinete do Reitor, 
Diregao Geral, 

Diregao da Unidade

Curto

6.17. Requerer junto & gestao central, a realizagao de 
audiencias publicas para discutir com a comunidade 
academica os projetos que impactam no cotidiano do 
espago universitario na Unidade antes de serem 
executados.

PROGINST/SINFRA/ 
Diregao Geral/ 

Diregao da Unidade

Emergencial

6.18. Aquisfgao de licengas para o uso de softwares 
necessaries as atividades academicas dos cursos, 
possibilitando a utilizagao desses programas nos 
laboratorios de informatica para atividades de ensino, 
pesquisa e extensao.

CurtoPROGINST/NTI

6.1. Aumentar o contingente de funcion&rios de seguranga 
para monitorar todo o penmetro da Unidade e instalar 
equipamentos de vigildncia, considerando que a 
Fazenda possui area de 300 hectares, aproximadamente;

Diregao Geral Curto

6.2. Implantar uma guarita para controle no acesso da 
Unidade, possibilitando o monitoramento de entradas e 
saidas, aumentando a seguranga;

SINFRA Curto

6.3. Realizar o levantamento georreferenciado da Fazenda 
Sao Luiz, com informagoes detalhadas sobre a 
topografia e mapeamento dos usos, possibilitando maior 
conhecimento sobre a £rea;

MedioSINFRA

(*) Parte das diretrizes de Recursos Humanos e Gestao sao resultantes da incorporagao da pauta local de 
greve, aprovada em assembleia da ADUPAL
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2.4. UN1DADE ViQOSA

0 ordenamento fisico da Unidade Vigosa foi desenvolvido com base 
no estudo da ocupagao atual, com relagao a questoes histdricas e 
paisagisticas, a fim de propor uma implantagao urbanistica que nao 
interferisse no cardter arquitetonico das edificagoes antigas. Aldm 
disso, a conformagao topografica e o arruamento existente tambdm 
sugestionaram uma proposta que pudesse aproveitar da maneira 
mais economica as condigdes do terreno, para drenagem natural e 
aproveitamento da recem-pavimentada via de acesso principal.

0 ordenamento fisico territorial proposto parte do principle da 
valorizagao da integragao social e academica, a fim de dispor as 
novas edificagoes de forma a valorizar os espagos de convivencia e 
de circulagao. A circulagao de veiculos, motos e bicicletas ficaria 
disposta somente na via principal, no Nucleo Central e nas vias 
existentes.

acessrveis; reforma da edificagao abandonada para abrigar o 
Nil; reforma do restaurante universit^rio; e finalizagao das 
obras do Hospital Veterinario e dos Laboratdrios Estruturantes.

□ Consolidar os usos dos equipamentos existentes - a 
Administragao da Fazenda, um Ambulatorio, uma Casa de 
Hdspedes, o Restaurante Universitario, a reforma de edificagao 
abandona para abrigar o NTI, os Laboratdrios do Curso de 
Veterinaria, Garagem e Manutengao.

□ Nos trechos entre o Nucleo Central e a Zona de Expansao e 
importante haver um tratamento de acessos e passeios, 
valorizando a circulagao de pedestres e a acessibilidade, ao 
mesmo que tempo em que e necessario propor espagos de 
permanencia que sejam confortaveis, cobertos e arejados.

A expansao da Unidade ja foi iniciada com as obras do 
Hospital Veterincirio. Deste modo preve-se uma continuidade desta 
ocupagao em ambos os lados da via principal em quatro fases de 
execugao: a primeira fase contempla agoes emergenciais, at£ 2014; a 
segunda fase contempla agoes de curto prazo, ate 2016; a terceira 
fase contempla agoes de medio prazo, com agoes at6 2020; e a 
terceira fase contempla agoes de longo prazo, ate 2024.

Previsao 2016: agoes de curto prazo

□ Execugao das obras do Setor Residencial - o setor abrigar^ 
uma praga de convivencia, seis blocos de residencias com 
dois pavimentos, e o Espago do Estudante. Os modules de 
residdneia serao implantados prdximos ao acesso principal da 
fazenda, aos equipamentos esportivos - uma quadra de 
esportes e um campo de futebol descobertos. Cada edrficio da 
residencia universitciria composto por quatro pavimentos 
alojard 50 alunos. A residdneia possui, al6m dos quartos, salas 
de estudo, sala de estar, cozinha e drea de servigo.

Previsao 2014: agoes emergenciais

□ Reconfigurar os usos do Nucleo Original, de modo articulado 4 
expansao da infraestrutura fisica, com a finalizagao do sistema 
viario total; pavimentagao de passeios e circulagdes
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□ Execugao do Bloco de servigos comerciais para dar suporte k 
permanencia dos estudantes durante todo o periodo letivo, e 
abrigar servigos com lanchonete, comSrcios, papelaria e 
farmcicia. Esses equipamentos consolidarao o uso de um 
campo de futebol que existe no local. Entre a zona de 
residencia e os blocos de departamentos para os novos 
cursos, 6 proposto um espago intermedi&rio - uma praga de 
convivencia. Esta proposta contempla a valorizagao do arranjo 
paisagistico da fazenda, pois propicia que todas as 
edificagoes possam ter uma vista privilegiada da paisagem e 
acesso aventilagao e iluminagao naturais.

□ Construgao de um bloco de departamentos para abrigar dois 
cursos e de um bloco de laboratdrios de ensino para apoiar os 
dois cursos instalados no bloco de departamentos;

□ Construgao do Bloco de Salas de Aula com dois pavimentos, 
com vistas a prover salas suficientes para as demandas dos 
cursos instalados. Cada pavimento contard com baterias de 
banheiros em quantidade necessaria para atender os 
usudrios. O acesso serd feito por uma rampa que interligard os 
tres pavimentos.

□ Construgao da Biblioteca da Unidade junto k praga de 
convivencia, dotando esse importante equipamento 
universitario de um edificio proprio;

□ Implantar os pdtios de estacionamento, para atender &s 
necessidades da comunidade acaddmica, uma vez que a 
Fazenda se encontra distante do centro da cidade;

□ Construgao de novo bloco de departamentos para abrigar 
mais dois cursos e de um novo bloco de laboratbrios de 
ensino para apoiar os dois novos cursos instalados;

□ Infcio da reforma de edificagoes rurais existentes que se 
encontram totalmente degradadas - estabulo, curral, aviarios, 
agudes, que sao importantes espagos para as praticas de 
ensino e extensao, podendo ser uma estrategia de 
aproximagSo social com moradores de Vigosa e com 
produtores rurais da regiao, e fonte de insumos para a 
manutengao da fazenda;

□ Consolidagao da Zona de Integragao Universitdria com a 
construgao da Praga de Eventos, Auditorio e Espago 
Multieventos, entre o Bloco de Sala de Aula e o Nucleo Central 
da fazenda.

Previsao 2024: agoes de longo prazo

□ Expansao das instalagoes na Zona de Departamentos, com a 
construgao de Blocos para laboratdrios de pesquisa e salas de 
aula para a p6s-graduagao,

□ Finalizagao da reforma de edificagoes rurais existentes que se 
encontram totalmente degradadas - estabulo, curral, aviarios, 
agudes, que sao importantes espagos para as praticas de 
ensino e extensao, podendo ser uma estrategia de 
aproximagao social com moradores de Vigosa e com

Previsao 2020: agoes de medio prazo

□ Construgao de 50% da Zona de Departamentos com um Bloco 
de dois pavimentos para abrigar a criagao de novos cursos de 
graduagao, ou pos-graduagao,

t
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produtores rurais da regido, a fonte de insumos para a 
manuten9ao da fazenda.

Para garantir infraestrutura adequada de saneamento e 
energia, serao instalados dispositivos de reaproveitamento e fontes 
renovSveis de energia. Para os servigos de esgotamento sanitdno, 
serao instalados blodigestores que transformar&o, por processes 
qufmicos anaerdblcos, os despejos de esgoto em blogds e

biofertllizantes. E por fim, para assegurar o abastecimento de dgua 
potdvel, serao imptantados dispositivos de aproveitamento de 6gua 
de chuva para atender as necesstdades de dgua n§o pot&vel. Quanto 
aos residues sdlidos serd implantada uma central de coteta e 
separagdo do iixo, com vistas a garantir a destinagfio correta e 
possibilitar agoes de reciclagem e compostagem.
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Ouadro de investlmentos necessities para as aqdes propostas
I POLO vicosa Are* pavtoMEDIDA PAVTO AREA CONSTR CUfiTO TOT AtCU8TO UNIT. Ennf9«nct«l

Ho»ph«1 Veiertnifte m2 2.151.67 2.151,67 3,500.000,001 2014
' Laboratiriw etinitunntM m2 505,62 505,62 600,000,001 2014
. NT I (Refotmi Edrfictt6oAb4<>don«6«t 159,00m2 1 159,00 1,091,00 173.469,00 2014

Ptnlcn tv«nt«da» de vlgUrtot 100,00m2 100,00 1,000,00 100.000,001 2014
P«vimtntt;5o d> Vi» prineipil e Eittctonamenioi 11.146,05 0,00m2 1 30,76 343,136,98 2016
Implinlttlo r»d« Mpolo -Vl» prlndp^ m linear 770,00 0,00 770,000,001 1,000,00 2016
Implaniatlo reOe elttrici - via prtndpil m linear 770,00 0,00 770,000,001 1,000,00 2016
Resldtncla UnlveraMria m2 1,429,00 2,656,002 1,081,00 3.115.996,00 2016
Quadraa CeicoOertat - Seter ReaMendal m2 936,00 0,00 70.200,001 75,00 2016
Setor Comerclal m2 300,00 300,001 75,00 22.500,00 2016
Prapa aw Re»Mencta» m2 3.500,00 1 0,00 36,50 134,750,00 2019
Sloco A fle Departamenlat de Curia m2 622,50 1,245,002 1.091,00 1.356.295,00 2019
Bloeo Ajibho 1 • La&oratOrloi m2 320,00 2 640,00 1,300,00 832.000.00 2016
Bblioteca m2 675,00 675,001 1.300,00 1.137.500,00 2016
Bleee >alw de aula m2 1,030,00 2.060,002 1,091,00 2.247,460,00 2016
Relorma tin ea<ieat6e« furaii • Fate 1 m2 2016
Bleco B fle Oepartamentee de Curao 622,50m2 2 1,245,00 1.356,295.001.091.00 2020
Bleco Anaxo B • LaberatOrloa m2 320,00 2 640,00 1.300,00 632.000,00 2020
Prate at Evenlot 9.000,00m2 0,00 192,500,001 36,50 2020
AudiiOrto e Eipapo MulUevtnloa 745,00m2 745,001 1,221,13 909,741,65 2020
Reformt das edfteagOea rvralt - Fata 2 m2 2020

ItLtbertldrioa da petquHa a talaa para a pOnraO. Edliaii de fpmente 2024 1IliOcupatlo dti 6rea» de t»pant*o Im2 2024
Nota: os custos estimados na planlltia adma foram obtidos em consutta a SINFRMJFAl, com base em obras Jd exocutadas na UFAL, e no CU8 para Alagoas em
selembro de 2012, a consta apenas como estlmatlva de Investimentos, e ndo como orgamento definitive.

2014 2016 2020 2024 TOTAL
4.373.469.00 7,615.641.96 3.292.536,65RECURSOS MEC 0,00 15.281,647,63

0,00 3.166,096,00RECURSOS PR AES 0,00 0,00 3.166.096,00
4.373469.00 10.601.737,98 3.292.536,68TOTAL 0,00 16.467.743,63

Nota: os custos estimados na planilha adma foram obtidos em consutta a S1NFRAAJFAL, com base em obras jd executadas na UFAL, e no CUB para Alagoas em 
setembro de 2012, e consta apenas como estlmatlva de investimentos, e ndo como orgamento definitlvo.
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Figure 22 - Mapa da ocupagdo plena proposto para a Unidade Vigosa.
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Figure 23 - Maquete elettfnica da ocupa^fio plena para a Unkfade Vrfosa.

Figure 24 - Maquete detrfinica da ocupa^o plena pare a Unldade Vifosa - a partir do acesso principal.
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Figure 25 - Maquete eletrdnfca do Nudeo Central da Unldade Vi^osa. recupere^o do sistema vi&rio e das edlflcapdes antlgas.

Figure 26 - Maquete eletrdnica da Unidade Vigosa • Zona Residential. Setor de Eventos, Departamentos de Cursos. Hospital Veterfnirio, Quadras pdiesportivas,
Setor Comeraal e de Servigos.
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