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RESUMO
A curricularização da Extensão se tornou obrigatória a

partir da Resolução n.º 7 MEC/CNE/CES de 2018, que de-
termina a inclusão de atividades de Extensão no curŕıculo
dos cursos superiores no Brasil. Este artigo apresenta um
mapeamento da situação da curricularização da extensão em
cursos superiores de Computação em Institutos Federais e
Universidades públicas na região Centro-Oeste do Brasil. A
pesquisa foi realizada a partir de documentos públicos de
Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC). Foram realizadas
análises considerando a instituição de ensino e a sua moda-
lidade (bacharelado ou tecnológico). A análise de 67 PPC
revelou que a maioria dos cursos da região ainda não se ade-
quou à regulamentação vigente. Ao analisar os cursos que
implementaram a curricularização da extensão, foram obser-
vados que inclusão de componentes curriculares dedicados à
Extensão é uma prática predominante.

ABSTRACT
The inclusion of Extension in the curriculum became man-

datory following Resolution n.º 7 MEC/CNE/CES of 2018,
which stipulates the integration of Extension activities into
the curricula of higher education programs in Brazil. This
article presents a mapping of the situation of curriculari-
zing Extension in higher education programs in the field of
Computing at Federal Institutes and public universities in
the Central-West region of Brazil. The research was con-
ducted based on public documents of Pedagogical Course
Projects (PPC). Analyses were carried out considering the
educational institution and its program type (bachelor’s or
technology). The analysis of 67 PPC revealed that the ma-
jority of programs in the region have not yet complied with
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the current regulations. Upon examining the programs that
have implemented the curricularization of Extension, it was
observed that the inclusion of dedicated curricular compo-
nents for Extension is a prevalent practice.
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1. INTRODUÇÃO
O tema“curricularização da Extensão Universitária” é dis-

cutido e proposto como meta desde o ano de 2001 com o
Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010 [16]. Porém,
o desafio de inserção da extensão nos cursos superiores surge
de fato a partir da década seguinte, quando o Plano Naci-
onal de Educação (PNE 2014-2024) foi publicado e a Re-
solução n.º 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018
estabeleceu as diretrizes para a extensão na educação supe-
rior brasileira [5, 6]. No PNE, a estratégia 12.7 da meta 12
instituiu que parte da carga horária (10%) dos referidos cur-
sos deveria ser desenvolvida por meio de ações de extensão,
prioritariamente voltadas para áreas de grande pertinência
social [5]. Já a Resolução n.º 7 MEC/CNE/CES, de 18 de
dezembro de 2018 trouxe as diretrizes para a implementação
[6].

Com relação à Resolução n.º 7 MEC/CNE/CES, de 18
de dezembro de 2018, é reforçado que “as atividades de Ex-
tensão devem compor, no mı́nimo, 10% (dez por cento) do
total da carga horária curricular estudantil dos cursos de
graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular
dos cursos”. Além disso, designa ao Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Ańısio Teixeira (Inep) as
seguintes condicionantes para autorização e reconhecimento
de cursos: i) implementação de tal carga horária; ii) articu-
lação da Extensão com a pesquisa e o ensino e; iii) atribuição
de docentes para orientar atividades. O prazo para a imple-
mentação pelas Instituições de Ensino Superior (IES) findou
em 2022.
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A Extensão como dimensão formativa do tripé que sus-
tenta a missão institucional do Ensino Superior no Brasil,
ofertada pelas universidades e pelos institutos federais de
educação, ciência e tecnologia, pode contribuir para o es-
treitamento da relação com a sociedade na direção de um
diálogo que se faça constante e promova impactos sociais re-
levantes. Destaca-se que a estratégia de curricularização da
extensão, destinada a atender a meta de elevação da escola-
ridade no ńıvel superior, revisita a discussão sobre o papel
das instituições de ensino superior em suas respectivas rea-
lidades, especialmente no que diz respeito à sua integração
regional e territorial. Isso ocorre por meio do diálogo com
os grupos sociais e setores produtivos, levando a IES a con-
siderar como se organizar de modo a garantir que seus estu-
dantes tenham acesso ao protagonismo inerente ao processo
de realização das ações de extensão.

Para entender os desafios e possibilidades da alteração nos
curŕıculos, é preciso compreender o conceito de Extensão e
seu papel na trajetória formativa dos estudantes, bem como
no cumprimento da missão institucional dos Institutos Fe-
derais e das universidades. Por meio da Extensão que se
promove o diálogo entre sujeitos da sociedade na sua re-
presentação em diferentes setores da sociedade e os sujei-
tos produtores do conhecimento acadêmico. Essa interação
acontece na medida em que o conceito de ação extensionista
ultrapasse a ideia de estender algo a alguém que não pos-
sui determinados saberes e por isso, pressupõe uma hierar-
quia entre os tipos de conhecimento. A Extensão pretendida
como ferramenta e estratégia no contexto da sua inserção
nos curŕıculos, é aquela apresentada como prática educa-
tiva que problematiza a realidade e promove a integração de
diferentes saberes no processo de tomada de consciência e
transformação dessa mesma realidade [14].

Na formação discente, em especial na área de computação,
trabalhos recentes trazem a discussão de estratégias utiliza-
das visando atender a Resolução n.º 7 MEC/CNE/CES e
experiências com projetos e ações extensionistas [8, 2, 3,
13]. Em geral, os trabalhos apresentam relatos de experiên-
cia sobre medidas adotadas para cumprir a curricularização
da Extensão. Vale ressaltar que iniciativas em relação aos
benef́ıcios da formação discente, a partir da experiência com
projetos e ações extensionistas, já são relatados na literatura
antes da curricularização da extensão, no qual é enfatizado a
experiência na articulação entre os saberes técnico-cient́ıficos
e aqueles advindos de uma formação humańıstica e social
[11].

Uma vez compreendido o papel extensionista na formação
discente e na integração da IES com a comunidade externa,
este trabalho tem como objetivo apresentar o cenário da cur-
ricularização da extensão em cursos de computação na região
Centro-Oeste. A partir de um protocolo definido, foi condu-
zido um estudo baseado em uma abordagem de Mapeamento
Sistemático (MS) no qual foi realizado um levantamento dos
cursos que já curricularizaram a extensão. A pesquisa ocor-
reu a partir de documentos públicos e o levantamento dos
dados foi finalizado em janeiro de 2023.

Estudos secundários como os de revisão sistemática da li-
teratura (RSL) e MS surgiram com o propósito de sintetizar
evidências confiáveis, permitindo que pesquisadores chegas-
sem a uma compreensão mais profunda sobre uma determi-
nada área de pesquisa. [24]. A técnica de MS da literatura é
comumente utilizada em pesquisas cient́ıficas para estrutu-
rar estudos, bem como responder questões de pesquisa [20].

No entanto, diferente do MS tradicionalmente aplicado no
meio cient́ıfico, esta pesquisa foi desenvolvida a partir de in-
vestigações de documentos públicos de Projeto Pedagógico
do Curso (PPC).

Os resultados da nossa análise revelaram que a inclusão
da Extensão curricular nos cursos de computação na região
Centro-Oeste é abordada de maneira variada. Além disso,
a partir da base de dados analisada, notou-se que a adoção
da curricularização é mais frequente nos institutos federais
em comparação às universidades. Como uma proposta para
o futuro, sugere-se uma investigação mais profunda sobre o
impacto da curricularização da extensão na formação dos es-
tudantes, especialmente em relação ao desenvolvimento do
protagonismo estudantil. Além disso, é importante anali-
sar estratégias mais eficazes para a implementação da cur-
ricularização. Este estudo foi elaborado e relatado com um
protocolo que pode ser replicável ou expanśıvel.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma.
A Seção 2 apresenta trabalhos relacionados a esta pesquisa.
A Seção 3 detalha o protocolo deste estudo e a Seção 4 apre-
senta a śıntese relacionado ao levantamento das informações
obtidas durante a pesquisa. Na Seção 5 é relatado os de-
safios e as contribuições desta pesquisa. Por fim, a Seção 6
descreve as considerações finais deste trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRA-
BALHOS CORRELATOS

As atividades de Extensão ocorrem em IES no Brasil desde
1911 [10]. Além disso, há legislação sobre o tema desde 1931,
com o Decreto n.º 19.851, de 11/04/1931 [4]. Para a Exten-
são ser realizada com êxito, é primordial o comprometimento
mútuo entre as comunidades interna e externa ao ambiente
acadêmico. Outro fator importante é o tratamento do tema
sob o prisma de uma prática essencial para tornar a univer-
sidade um agente emancipatório nos contextos em que atua
[10].

O “modelo vigente de universidade” tem se caracterizado
por uma natureza elitista e funcional que denota a disputa
de concepções antagônicas de educação, culminando em uma
educação voltada ao atendimento das demandas do mercado
do trabalho e não à concepção de educação enquanto bem
público voltada à formação integral dos cidadãos [17].

No sentido de uma formação descentralizada do conheci-
mento acadêmico e que dialoga com saberes não institucio-
nais, pesquisas destacam a importância da prática extensio-
nista no papel da instituição de promover o desenvolvimento
social local e regional, além da formação “acadêmica, pro-
fissional e cidadã dos estudantes” [9]. Pesquisas apontam
também que a extensão é essencial para a efetiva interliga-
ção do corpo discente com a sociedade, em espećıfico em
cursos de graduação que não possuam mecanismos práticos
de atuação e contato com a sociedade, como os estágios su-
pervisionados. Assim, a extensão se mostra de grande valia
no que se refere a produção cient́ıfica aplicada a demandas
sociais [9].

Consoante à realidade de cada área do conhecimento, são
utilizadas estratégias distintas para a execução de ações de
extensão e cumprimento de legislações. Na Computação, a
presença do tema nos cursos de graduação precede a Reso-
lução n.º 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018
[19]. Porém, tal decreto evidenciou a necessidade de melhor
formalização da Extensão nos curŕıculos dos cursos. Sendo
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assim, a seguir são relatadas iniciativas de curricularização
da extensão em diferentes cursos de computação, que auxi-
liaram no desenho metodológico da pesquisa apresentada.

Uma pesquisa baseada nos PPC referentes a 54 cursos do
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) evidenciou que
uma pequena parcela de cursos se encontrava enquadrados
nos requisitos previstos nas regulamentações do PNE 2014-
2024 [15]. Diante disso, o autor expõe a ineficiência em con-
cretizar a curricularização da Extensão apenas reservando
uma quantidade de horas para esse fim e destaca também as
dificuldades de direcionamento em se construir a realidade
da extensão como parte curricular dos cursos de graduação.

Outro estudo mais recente com o IFSC mostrou que pou-
cos cursos apresentavam conformidade com os parâmetros
estabelecidos pelo PNE, destacando o ponto que cada curso
vem abordando a curricularização da extensão individual-
mente e não uniforme [18]. Além disso, é apresentada uma
preocupação com relação ao controle dessa carga horária di-
recionada à extensão quando essa é dilúıda em componentes
curriculares não espećıficos desse âmbito. A autora apre-
senta problemáticas relacionadas à compreensão concreta do
escopo da extensão e sua implementação prática, como con-
sequência da falta de preparo por parte dos docentes com
relação às ações extensionistas, o que pode ser fruto de uma
formação acadêmica que não abrangeu esse aspecto em seu
processo de ensino.

Devido à falta de metodologias práticas na legislação em
relação aos métodos a serem usados no processo de inte-
gração da extensão ao curŕıculo, essa integração pode ser
realizada de várias maneiras. Há um relato da utilização
de uma fábrica de software como processo de ensino para a
curricularização da extensão no curso superior em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas[1]. A metodologia envolveu
a divisão da carga horária de extensão em três semestres,
cada um sendo disponibilizado um componente curricular
espećıfico para a extensão, utilizando a entrega de um soft-
ware como objetivo final do terceiro semestre da atividade
de extensão.

Com relação ao curso de Sistemas de Informação, foram
identificadas estratégias para implementar a curriculariza-
ção da Extensão. Isso envolveu a articulação de disciplinas
obrigatórias relacionadas a projetos integradores e tecnolo-
gias sociais e assistivas, juntamente com a participação em
outras atividades extensionistas institucionais [8].

Ainda sobre o curso de Sistemas de Informação, há um
relato das estratégias utilizadas para a implementação da
curricularização da Extensão em cursos de Sistemas de In-
formação e destaca oportunidades para a realização da Ex-
tensão Universitária no âmbito desses cursos [2]. Os autores
ainda demonstram a preocupação em garantir o efetivo en-
volvimento dos estudantes nas atividades de Extensão, além
de “propiciar uma formação ainda mais humańıstica e com
viés social aos estudantes”.

A experiência apresentada no curso de Bacharelado em
Sistemas de Informação no Instituto Federal de Alagoas [7]
aponta dificuldades relacionadas ao entendimento da legis-
lação referente ao processo de curricularização e também re-
lacionado à amplitude e abrangência dos projetos propostos
tendo em vista a realidade do campus.

Em um curso de Ciência da Computação, o de experi-
ência encontrado aborda a coordenação interdisciplinar da
curricularização da Extensão com foco em um componente
curricular relacionado ao empreendedorismo [3]. O trabalho

destacou impactos nos áreas “social, econômico, ambiental,
cient́ıfico, tecnológico e/ou sociocultural”, ao incentivar a
criatividade na formação estudantil.

A literatura também apresenta estratégias para integração
da extensão em um curso de Licenciatura em Computação
na Modalidade de Educação à Distância (EaD) [21]. Essas
estratégias destacaram o enriquecimento da formação dos es-
tudantes, estabelecendo uma conexão entre a universidade e
a comunidade, combinando elementos acadêmicos com con-
siderações sociais, poĺıticas e econômicas. Além disso, o es-
tudo ressalta a crescente importância de manter ações de
Extensão cont́ınuas, refletindo o aumento do interesse da
comunidade por essas ações.

A partir dos relatos de experiência encontrados em artigos
cient́ıficos e na documentação dispońıvel sobre a curricula-
rização da extensão, esta pesquisa definiu um protocolo de
pesquisa que será detalhado na Seção 3 a seguir.

3. MÉTODO DA PESQUISA
O mapeamento sistemático da literatura é uma técnica co-

mumente utilizada em pesquisas cient́ıficas para estruturar
estudos, bem como responder questões de pesquisa [20]. Se
assemelhando a um mapeamento sistemático, esta pesquisa
foi desenvolvida seguindo etapas bem definidas, porém os
objetos de estudo foram investigações de PPC, entrevistas,
documentos públicos, entre outros materiais. As etapas da
pesquisa estão apresentadas na Figura 1.

Figura 1: Etapas do mapeamento realizado.

A pesquisa em questão tem como finalidade realizar um
mapeamento da situação da curricularização da Extensão
em cursos superiores de Computação da região Centro-Oeste.
Além de trazer uma visão geral, a pesquisa também dá luz
aos institutos federais e busca um comparativo a partir desse
foco. Sendo assim, pretende-se responder as seguintes Ques-
tões de Pesquisa (QP):

• QP1: Qual é o panorama da curricularização da exten-
são em cursos de computação de instituições públicas
do Centro-Oeste?

• QP2: Quais as percepções acerca da curricularização
da extensão em institutos federais da região Centro-
Oeste?

Particularmente, este estudo investiga a consolidação da
curricularização da Extensão em cursos de Computação na
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região Centro-Oeste. Sabe-se que os Institutos Federais e as
Universidades possuem semelhanças e diferenças. Ter uma
visão geral da curricularização da extensão e trazer um re-
corte para os Institutos Federais podem permitir análises
interessantes acerca da temática de extensão.

A estratégia de busca adotada neste estudo, incluiu a
busca de dados fornecidos pelo e-MEC1, e compreendeu na
realização de uma filtragem para selecionar cursos de gra-
duação presenciais e em funcionamento na região Centro-
Oeste. Foram selecionados todos os cursos de graduação
que constavam em atividade e que pertenciam à modalidade
presencial (filtros existentes na plataforma). Após obter os
resultados da busca, os dados foram tabulados para análise
de seleção de estudo.

Na etapa 3, foram definidos e avaliados os critérios de
inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão e exclusão, defi-
nidos de forma alinhada com o objetivo deste mapeamento,
são apresentados na Tabela 1. No que diz respeito ao CE1,
embora alguns cursos estejam listados como “em funciona-
mento” no e-MEC, nem sempre estão admitindo novos es-
tudantes. Neste contexto, os cursos que não aceitaram es-
tudantes no último processo seletivo foram exclúıdos. Com
relação ao CI3, alguns cursos apareceram cadastrados no E-
MEC, porém até 2023-1 não tiveram ińıcio das atividades.

Tabela 1: Critérios de inclusão e exclusão da pesquisa.
Critério Descrição

Inclusão

CI1) Pertencer à região Centro-Oeste
CI2) Estar classificado na área geral CINE como Computação
e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
CI3) Ter data de Ińıcio do curso no e-MEC
CI4) Fazer parte da rede federal ou estadual

Exclusão
CE1) Não ter entrada de estudantes no processo seletivo de
2023
CE2) Ser duplicado

Como resultado da aplicação dos critérios de inclusão e
exclusão, foram selecionados 67 cursos na base de dados.
A Tabela 2 apresenta a relação desses cursos por institui-
ção. Para verificar se um curso é Bacharelado ou Tecnólogo,
deve observar as siglas correspondentes. Os cursos cujas si-
glas iniciam com a letra B são da modalidade Bacharelado,
enquanto os que começam com T são cursos Tecnólogos.

Tabela 2: Relação de cursos por instituição com entrada re-
gular.

Instituição TADS BCC BEC BES BIA TJD TRC BSI TSI

IF Goiano 3 3 1
IFB 1 1
IFG 3 1 1 2
IFMS 4 1 1 1 3
IFMT 3 1 1 1
UEG 1 4
UEMS 1 2
UFCAT 1
UFG 1 1 1 1 1

UFGD 1 1
UFJ 1

UFMS 1 1 5
UFMT 2 1
UFR 1
UNB 1 1 1

UNEMAT 3 1

TOTAL 10 16 4 4 1 1 3 22 6

1. Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
2. Bacharelado em Ciência da Computação
3. Bacharelado em Engenharia de Computação
4. Bacharelado em Engenharia de Software
5. Bacharelado em Inteligência Artificial
6. Tecnologia em Jogos Digitais
7. Tecnologia em Redes de Computadores
8. Bacharelado em Sistemas de Informação
9. Tecnologia em Sistemas para Internet

Na Etapa 4, foi realizada a coleta dos PPC dos cursos
selecionados na Etapa 3. Essa coleta ocorreu a partir das
1https://emec.mec.gov.br/

páginas Web públicas das instituições/cursos ou quando não
encontrados nessas páginas, por solicitações via e-mail às co-
ordenações desses cursos. Vale salientar que nessa etapa em
diante pode aparecer alguma divergência com a realidade
das instituições. Tal observação deve ser frisada pois, du-
rante o processo, foi posśıvel notar que: i) nem todos os cur-
sos continham o PPC publicizado na página do curso e; ii)
o PPC da página do curso poderia estar desatualizado. Na
intenção de não parar a pesquisa por conta das dificuldades
apontadas e, na busca de trazer um panorama mais fide-
digno posśıvel, foi considerado também o contato e retorno
das coordenações de cursos e/ou docentes dos departamen-
tos.

Na Etapa 5, por meio da análise de PPC, das matrizes
curriculares disponibilizadas publicamente e questionamen-
tos às coordenações de cursos e/ou docentes dos departa-
mentos, foi observado que 27 cursos continham informações
acerca da curricularização da Extensão. A Figura 2 apre-
senta um resumo da implementação da curricularização da
Extensão nos PPC nas áreas de Computação e de TIC por
estado da região Centro-Oeste.

Figura 2: Relação de cursos das áreas de Computação e de
TIC que implementaram a curricularização da Extensão por
estado da região Centro-Oeste.

Para uma análise mais aprofundada das informações dos
PPC de cada curso, foram consideradas cinco dimensões que
permitiram avaliar o contexto da curricularização nas insti-
tuições que fizeram parte desta pesquisa, conforme descritas
a seguir:

1. Disciplina regular parcialmente extensionista (DRPE):
consiste em utilizar parte da carga horária de um com-
ponente curricular não espećıfico de Extensão em ati-
vidades de Extensão;

2. Disciplina regular integralmente extensionista (DRIE):
se relaciona com utilizar uma ou mais disciplinas de
ensino em componentes totalmente dedicados à Ex-
tensão;

3. Disciplina para educação em extensão (DEE): consiste
em criar uma disciplina que discute como realizar pro-
jetos de Extensão com a possibilidade de realizar ações
de Extensão ao final da disciplina;
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4. Disciplina para prática de extensão (DPE): diz respeito
em criar componentes curriculares de Extensão na ma-
triz curricular em que estudantes, juntamente com do-
centes, realizam ações de Extensão durante o semestre;
e

5. Ações de extensão creditadas (AEC): consiste em envol-
ver estudantes em ações de Extensão durante o curso
e creditar essa carga horária até que a carga horária
mı́nima exigida seja atingida.

A seguir, na Seção 4, serão apresentados os resultados
referentes às QP deste estudo.

4. RESULTADOS
Nas subseções a seguir serão apresentados os resultados

decorrentes das questões de pesquisa definidas para este tra-
balho. Estas questões de pesquisa são evoluções de dois
trabalhos anteriores ([22, 23]). Busca-se, nesta Seção, apre-
sentar e discutir a realidade da curricularização da Extensão
no âmbito de instituições públicas da região Centro-Oeste,
trazer um recorte para os institutos federais e, na seção se-
guinte, discutir os desafios e contribuições a partir dessas
análises.

4.1 QP1 - Panorama da Curricularização da
Extensão nos cursos de computação

A Figura 3 exibe a quantidade de cursos e sua adoção
ou não da curricularização da Extensão. A análise da Fi-
gura mostra que apenas uma parte dos cursos optou por
implementar a curricularização: dos 67 cursos, somente 27
(40,29%) inclúıram aspectos relacionados à curricularização
da Extensão em seus PPC. Embora seja posśıvel que novos
PPC tenham sido aprovados pelas instituições sem divul-
gação em seus sites até janeiro de 2023, os dados indicam
um cenário que instiga discussões, considerando que o prazo
para a adaptação dos cursos terminou em 2022.

Figura 3: Relação de cursos de computação e TIC no Centro-
Oeste, discriminados por aqueles que possuem ou não pos-
suem a curricularização da Extensão.

A partir da Figura 3 também é posśıvel identificar que
houve uma variação do percentual de curricularização entre
os cursos analisados: enquanto nenhum curso de TRC con-
templava a curricularização da Extensão, a graduação em
TSI, já apresentava 67% dos cursos atendendo o percentual
mı́nimo de Extensão. Há ainda cursos que, embora possuam
uma única oferta (BIA e TJD), já apresentam curriculariza-
ção da Extensão em seu PPC.

Outra observação importante diz respeito aos dois cursos
com a maior oferta na região (BCC e BSI). O BSI possui
54,5% dos cursos que atendem à exigência de curriculariza-
ção da Extensão, enquanto o BCC tem apenas 31,2% dos

PPC com implementação da carga horária de Extensão. Os
fatores resultantes em tal variação por curso possuem na-
tureza diversa, podendo envolver tanto aspectos humanos
quanto institucionais. Nesse contexto, os dados sugerem
que caracteŕısticas inerentes a cada curso podem influenciar
a curricularização da Extensão. Enquanto práticas exten-
sionistas podem ser percebidas de modo mais expĺıcito em
cursos como o de BSI, sua incorporação a cursos com abor-
dagens predominantemente teóricas, como no BCC, pode
suscitar maiores questionamentos sobre a efetividade e ade-
quação das intervenções propostas, com o uso parcial da
carga horária de uma disciplina para a curricularização da
Extensão. Frequentemente docentes e pesquisadores levan-
tam as dificuldades encontradas na modificação de qualquer
aspecto relacionado aos cursos de BCC.

Outro ponto a ser discutido diz respeito as estratégias uti-
lizadas para inserir a curricularização da extensão nos PPC
dos cursos superiores. Dentre os 27 cursos que documen-
tavam a curricularização da Extensão até janeiro de 2023,
detalhes sobre a realização das práticas extensionistas não
foram identificadas para apenas dois cursos. Desse modo, a
seguir, os percentuais apresentados serão em relação aos 25
cursos.

O uso da carga horária total ou parcial de uma disciplina
que já era regular do ensino para o desenvolvimento de ações
extensionistas (estratégias DRPE e DRPI, introduzidas na
Seção 3) foi uma abordagem pouco explorada: apenas cinco
a registraram em seus PPC. Desses, quatro pertenciam à
mesma instituição, o que pode sugerir uma eventual prática
comum da IES para a implementação da curricularização.

No curso de BSI ofertado pela instituição supracitada (que
possui quatro cursos), há duas disciplinas com carga horá-
ria totalmente dedicada à extensão. Tais disciplinas, que já
existiam antes do processo de curricularização da Extensão,
compreendiam exclusivamente o desenvolvimento de soft-
ware por parte dos estudantes. Após a implementação da
curricularização, coube aos estudantes a condução, junto à
comunidade externa, de um levantamento de problemas que
pudessem ser solucionados com o apoio de sistemas compu-
tacionais. Tais informações foram obtidas a partir de entre-
vistas com as coordenações dos cursos. Não há, entretanto,
mais informações sobre o funcionamento da prática extensi-
onista, uma vez que o PPC e a matriz curricular atualizada
do curso não trazem detalhes relacionados à prática.

Em outro curso de BSI, parte da carga horária da dis-
ciplina de “Ciências ambientais” foi destinada à Extensão.
Tal disciplina, entretanto, não está diretamente relacionada
à área de Computação. Pode-se entender, neste caso, que
o Núcleo Docente Estruturante (NDE) encontrou dificulda-
des para a adoção desta prática em disciplinas estritamente
relacionadas à área de Computação. Na mesma unidade
dessa instituição de ensino, um curso de graduação em fase
de extinção (portanto, exclúıdo desta análise) adotava essa
prática em disciplinas regulares de computação. Vale salien-
tar que os cursos de BSI rotineiramente utilizam disciplinas
de práticas de desenvolvimento de sistemas como estratégias
de ensino.

Sobre a criação de novos componentes curriculares espe-
ćıficos para Extensão (estratégia DPE), notou-se ainda que
56% dos cursos inseriram componentes como “Atividade de
Extensão I” e “Atividade de Extensão II”, em que estudan-
tes, juntamente com docentes, propõem atividades extensi-
onistas a serem cumpridas no semestre (ou ano) e na carga
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horária proposta. Tais atividades podem envolver cursos
para a comunidade, desenvolvimento de software que visam
atender demandas espećıficas, consultorias, ciclo de pales-
tras, eventos, dentre outros. A estratégia tem vantagens de
não limitar as ações extensionistas a um tipo espećıfico de
atividade, como o desenvolvimento de software. Em com-
plemento, por integrar a matriz curricular e ocorrer durante
os semestres, esse tipo de componente curricular tem a obri-
gatoriedade de ser ofertado e encaixado no horário de fun-
cionamento do curso, o que pode facilitar na regulação da
execução por parte de estudantes e docentes.

O uso de um componente curricular para ensino de Exten-
são, nomeado como “Introdução a Extensão”, “Metodologia
de Extensão” ou alguma variação (estratégia DEE) também
foi utilizado. Esta estratégia traz na ementa a discussão do
papel da Extensão Universitária, métodos para execução de
uma atividade extensionista e propõe ideias de ações de Ex-
tensão que podem ser executados durante a formação estu-
dantil. Há uma semelhança com a disciplina de metodologia
de pesquisa, porém com o foco em Extensão. As disciplinas
de metodologia de pesquisa, entretanto, são frequentemente
contabilizadas como carga horária de ensino, o que não tem
ocorrido com as disciplinas de metodologia de extensão.

Por fim, próximo do que ocorre com a modalidade de ati-
vidades complementares, 76% dos cursos adotaram a carga
horária parcial ou total da curricularização da Extensão sem
associação com algum semestre, ou componente curricular
espećıfico (estratégia AEC). Neste caso, estudantes podem
participar ativamente do planejamento e execução de ati-
vidades de Extensão durante o decorrer do curso e, à me-
dida que cumprem uma atividade, esta é creditada no histó-
rico. Tal ação ocorre até que atinja o percentual requisitado
pelo curso. A escrita de alguns PPC possibilita interpretar
que, mesmo tendo os componentes curriculares expĺıcitos na
matriz para serem executados durante semestres espećıficos,
estudantes podem solicitar o aproveitamento da carga horá-
ria de Extensão a qualquer momento, caso estes já tivessem
atingido a carga horária por participação espontânea em ati-
vidades extensionistas. Este tipo de atividade só deve ter um
cuidado na manutenção do protagonismo do estudante e na
oferta periódica das ações.

Como mencionado na Seção 3, cinco estratégias foram evi-
denciadas, sendo três agrupadas como componentes curricu-
lares de Extensão. Além disso, notou-se que, em geral, os
PPC trouxeram possibilidades de utilizar Trabalho de Curso
(TC) com caráter extensionista ou participação em empresas
juniores como medidas para somar a carga horária de Ex-
tensão. Apesar dessas variações existirem, elas acabam efe-
tuando a prática de creditação da carga horária até atingir o
mı́nimo exigido pela instituição. Desta forma, foi compreen-
dido que estas estratégias encaixariam na situação apresen-
tada no parágrafo anterior, adequando somente o formato
da ação de Extensão para realidades já conhecidas em cur-
sos de computação. Além disso, 60% dos cursos analisados
combinaram duas ou mais estratégias para o cumprimento
da curricularização da Extensão.

A Figura 4 resume a relação entre os turnos de funcio-
namento dos cursos de graduação e as estratégias utilizadas
para cumprir a carga horária destinada à Extensão (QP3).
Enquanto cursos que transcorrem no peŕıodo noturno usa-
ram as cinco estratégias para a integralização da carga horá-
ria extensionista, cursos que funcionam em peŕıodo diurno
ou integral apoiam-se em duas estratégias: DPE e AEC.

Além disso, há os cursos diurnos que também estão utili-
zando as cinco categorias.

Figura 4: Relação de cursos por turno e estratégia utilizada
para Extensão.

Os cursos ofertados em um único peŕıodo do dia, como
manhã, tarde e/ou noite, quando não incluem a Extensão
como parte do curŕıculo a ser realizada durante o peŕıodo
letivo, com uma carga horária espećıfica no mesmo peŕıodo
de aulas, podem enfrentar o desafio de encontrar horários
adequados para os estudantes. É frequente que estudantes
matriculados em cursos de um único peŕıodo tenham com-
promissos pessoais ou profissionais em outro peŕıodo do dia,
inclusive nos finais de semana. Muitas vezes, a escolha do
curso está diretamente relacionada à capacidade de manter
o emprego. A conciliação entre a conclusão das disciplinas
que ocupam todo um peŕıodo do dia, o cumprimento das
obrigações profissionais e a participação em atividades de
extensão durante o peŕıodo oposto é, potencialmente, um
desafio a ser considerado tanto pelos estudantes quanto pela
coordenação do curso. Essa situação pode tornar inviável
a realização das atividades de extensão e, como resultado,
prejudicar o progresso acadêmico.

Todas as análises não quantitativas desta subseção partem
de observações que ocorreram durante a pesquisa a partir de
contato com coordenações de cursos e leituras do documento.
Faz-se necessário explorar no futuro, a partir das turmas
formandas, como de fato ocorreu a execução dos PPC em
relação ao horário e a disponibilidade.

4.2 QP2 - Panorama da Curricularização da
Extensão nos cursos de computação dos
Institutos Federais

A QP2 do trabalho traz um questionamento acerca dos
cursos superiores de computação do Centro-Oeste e a curri-
cularização da extensão. Sabe-se que os cursos dos institutos
federais possuem particularidades e também a alta presença
da modalidade de tecnologia. Para corroborar com a afirma-
ção, dos cursos selecionados, 59,3% são cursos de tecnologia.
Essa realidade não apareceria se houvesse uma expansão na
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busca, incluindo também universidades. Justificado a par-
ticularidade dos IF, a Figura 5 apresenta um gráfico, sendo
a barra azul uma representação da realidade dos cursos de
Tecnologia e, ao lado, a situação atual dos cursos de bacha-
relado.

Figura 5: Estratégias de implementação da curricularização
por modalidade de graduação.

Além dos cursos de Tecnologia serem bem inerentes à rea-
lidade dos IF, outro fator que é importante considerar para
realizar a comparação é que tais cursos possuem carga horá-
ria menores que os cursos de bacharelado e, em geral, ocor-
rem em um único turno. Por exemplo, na base de dados
analisada, a carga horária média dos cursos de bacharelado
é de 3132 horas, enquanto que os cursos de tecnologia têm
média de 2278 horas.

Nota-se que, enquanto todos os cursos de bacharelado op-
taram por trabalhar com carga horária parcial ou total de ex-
tensão não vinculada a componente curricular (CCHE), tal
estratégia é observada somente em 50% dos cursos de tecno-
logia. Uma explicação para isso é que, por ter uma carga ho-
rária inferior, ser executado geralmente em um único turno
e ter um tempo de duração mais curto, pode ser muito ar-
riscado não vincular a nenhum componente curricular e o
estudante acabar não tendo possibilidade de realizar ações
de extensão fora do turno de oferta do curso, gerando uma
retenção do estudante.

Por outro lado, os cursos de tecnologia utilizam mais de es-
tratégias de componentes curriculares espećıficos para ações
de extensão e também de componentes que dizem respeito
ao ensino (ou metodologia) de extensão. Aparentemente, os
cursos de tecnologia estão se esforçando em manter a carga
horária de extensão funcionando no turno da oferta do curso
e em semestres espećıficos. Além disso, uma outra análise
que deve ser feita é com relação às estratégias da instituição.
Neste caso, o gráfico da Figura 6 sumariza os resultados.

Outra investigação posśıvel é os IF e os tipos de estraté-
gias adotados. Tal questão surgiu a partir de observações
que o processo de curricularização da extensão ocorreu, em
geral, motivado por ações institucionais. Apesar de aparecer
em pequeno percentual, os cursos do IF Goiano e IFMS uti-
lizam da estratégia do uso de uma disciplina introdutória de
extensão já contabilizando como carga horária de extensão.
Tal prática por vezes pode ser vista como fundamental para
preparar o estudante, mas com foco mais de ensino, correndo
o risco de não somar com alguma ação extensionista.

Por outro lado, no IFMT aparece uma ocorrência de uso

Figura 6: Gráfico relacionando a estratégia de adoção e o
Instituto Federal

de carga horária parcial de uma disciplina que até então só
contabilizava para o ensino, para somar à carga horária de
extensão. É interessante observar que o curso que traz tal
ocorrência não adota a prática em uma disciplina técnica de
computação e sim em uma disciplina ligada ao meio ambi-
ente. Através deste gráfico é posśıvel ver a resistência de
cursos de Computação e TIC dos IF do Centro-Oeste em
transformar disciplinas de ensino, mesmo que práticas, em
práticas extensionistas.

No caso do IFB e IFG, ambos tiveram apenas uma ocor-
rência em cada com curricularização da extensão. O IFG
utilizou da combinação de mais de uma estratégia, o que
é bem comum nesse processo. Já os responsáveis pela re-
formulação do curso do IFB preferiram criar componentes
curriculares ofertados em semestres espećıficos, para execu-
tar ações de extensão. Ainda utilizando como parâmetro as
instituições, nota-se que enquanto o IF Goiano possui todos
os cursos classificados como Computação e TIC com a cur-
ricularização da extensão conclúıda, há casos que o processo
está mais lento.

5. DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES
As subseções da Seção 4 sintetizaram os PPC com relação

à curricularização da Extensão a partir das QP levantadas.
Embora haja várias maneiras de adicionar a Extensão cur-
ricular nos cursos de computação na região Centro-Oeste,
o protagonismo estudantil é uma caracteŕıstica fundamen-
tal dessa atividade. Ainda que não tenha sido explorado
neste estudo o impacto deste protagonismo nos PPC anali-
sados, é importante destacar que é fundamental dar a devida
importância ao papel do estudante nos processos de curri-
cularização da Extensão Universitária [12].

Com relação à QP1, uma surpresa, que de fato envolveu
toda a pesquisa, foi, até então, o baixo número de cursos que
apresentaram a curricularização da Extensão em seus PPC.
Vale reforçar que pode ser que tenham cursos que já pas-
saram pelo processo, porém não tornaram as informações
públicas. Tentando entender melhor essa situação, apesar
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de todos os desafios com relação à curricularização da Ex-
tensão, outra surpresa foi observar que, mesmo sendo predo-
minantemente integrais ou diurnos, os cursos de BCC ainda
possúıam uma minoria cumprindo a resolução com relação
à carga horária de Extensão. Anteriormente já foi colocado
alguns pontos com relação aos cursos de BCC.

A partir das inquietações referentes à QP1, e não limi-
tando ao curso de BCC, é preciso investigar se há, de fato,
por parte da comunidade (nas áreas de Computação e de
TIC) da região analisada, uma compreensão do papel da
Extensão na formação. Um dos caminhos para a sensibili-
zação é a partir de fóruns e relatos do papel da extensão
tanto na transformação da comunidade, quanto nos ganhos
de habilidades técnicas e socioemocionais de estudantes en-
volvidos. Uma vez que ocorra a sensibilização do objetivo
da Extensão, é posśıvel trabalhar com atividades que permi-
tam que as IES possam ir além dos muros que limitam seu
espaço f́ısico.

Com relação às atividades extensionistas, por mais tri-
vial que seja, vale reforçar que a área de Computação não
se limita ao desenvolvimento de softwares. Por exemplo,
para um curso como TRC, que não foi encontrado nenhum
com curricularização da Extensão, tornar disseminador de
conhecimento via cursos de curta duração ou mesmo forne-
cendo suporte às comunidades periféricas podem ser ações
que permitam que as IES cumpram um papel social e que
estudantes desenvolvam soft skills. Além das habilidades
socioemocionais, exigir o protagonismo do estudante, tam-
bém o colocará na função de buscar mais conhecimento para
transferir para a comunidade.

Ainda com relação à QP1, foram identificadas cinco estra-
tégias diferentes referente à curricularização de Extensão,
dependendo do ponto de vista adotado. No entanto, uma
questão preocupante que surgiu é que, embora haja uma ne-
cessidade de integração entre ensino, pesquisa e Extensão,
essa não pode ocorrer sem a participação da comunidade
externa à instituição. Portanto, mesmo que seja comum e
importante incluir um componente curricular de introdução
à Extensão, cujo objetivo seja ensinar como realizar ativi-
dades de Extensão, usar essa abordagem para contabilizar a
carga horária de Extensão pode contradizer o propósito da
Extensão, que busca, entre outras coisas, estabelecer uma
conexão entre a universidade e a sociedade. Um caminho
posśıvel é, durante a execução da unidade curricular, o do-
cente propor alguma busca ativa com a comunidade externa
ou até mesmo algum projeto envolvendo essa comunidade.
Tal ação até pode ocorrer na prática, mas não é posśıvel
avaliar somente a partir dos PPC.

Como já mencionado, o turno do curso interfere direta-
mente na disponibilidade de discentes para participação em
projetos de Extensão. Nesse sentido, ao avaliar os cursos,
notou-se que é imprescind́ıvel que se tenha um acompanha-
mento e/ou mediação por parte das instâncias de gestão de
cursos que se desafiaram a colocar o cumprimento da carga
horária total ou parcial como creditação através de ações
extensionistas. Nos cursos noturnos o desafio primordial é
fazer com que o cumprimento ocorra nas condições dos estu-
dantes regularmente matriculados nos cursos. Como já dito
anteriormente, sabe-se que o perfil de estudantes de cursos
noturnos é predominantemente de pessoas que não dispõem
de carga horária no peŕıodo diurno por motivos diversos.

Além do desafio de horário extraclasse para ações de ex-
tensão, outro problema que pode ocorrer é o não forneci-

mento da possibilidade de ações para que estudantes possam
cumprir essa carga horária. Vale sempre ressaltar que, di-
ferente de atividades complementares, estudantes só conse-
guem participar de atividades de Extensão caso estas sejam
idealizadas e registradas, em sua grande maioria, a partir de
iniciativas de docentes.

Fazendo um comparativo entre resultados obtidos nos ins-
titutos federais com resultados gerais, nota-se que nos insti-
tutos federais possuem uma maior adesão à curricularização
da extensão. Em artigo anterior, analisando a mesma base
de dados, observou-se que 50% dos cursos superiores dos
institutos federais (totalizando 16) possúıam o PPC com
curricularização da extensão publicizado em seus sites [23].
Desta forma, ao remover os institutos federais do somatório
total, nota-se que apenas 31,4% dos cursos de universidades
públicas cumpriram com a obrigação da curricularização da
extensão no prazo de 2022. Além disso, 100% dos cursos de
computação do IF Goiano, com entrada regular, já estavam
com os PPC atualizados para cumprir a carga horária de ex-
tensão, o que pode ter colaborado para um resultado mais
positivo com relação aos institutos federais.

Analisando com mais detalhe os dados coletados a partir
dos PPC que possúıam carga horária de extensão no cur-
ŕıculo, não foram encontrados casos do uso total de uma
disciplina regular de ensino para extensão (DRIE) nos IF.
Apesar dos institutos federais também possúırem cursos de
BSI e noturnos, o resultado não se repetiu. Acredita-se que
a escolha da prática tenha uma relação com as diretrizes da
instituição e experiências a partir de vivências ou relatos.
Por outro lado, a única aparição do uso de carga horária
parcial de extensão, a partir de uma disciplina de ensino
(DRPE), é em um curso de instituto federal e em nenhum
curso de universidade.

No geral, é dif́ıcil caracterizar diferenças documentais en-
tre institutos federais e universidades públicas do Centro-
Oeste com relação à curricularização da extensão. Provavel-
mente a prática extensionista deve divergir com relação aos
desafios de recursos humanos e financeiros e não ao modelo
de instituição de ensino superior. Por exemplo, a prática
extensionista por vezes exige que estudantes se desloquem
para diferentes locais ou que a comunidade externa se des-
loque para a instituição. A questão de mobilidade exige
investimento em mais recursos de transporte ou bolsas para
a realização. A partir de documentos não é posśıvel verificar
o suporte que está ocorrendo nessas instituições.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a relevância da implementação da curricu-

larização da Extensão em cursos superiores de computação,
como prática regulamentada no PNE (2014-2024), este ar-
tigo descreveu uma análise documental de PPC de cursos
ofertados por instituições públicas da região Centro-Oeste
do páıs com o intuito de compreender e discutir as práti-
cas adotadas pelas diversas instituições da região. Os dados
coletados a partir de documentos publicizados pelas institui-
ções revelam que a curricularização da Extensão ainda não
foi incorporada por considerável parte dos cursos superiores,
mesmo após findar o prazo estabelecido em resolução.

A curricularização da extensão, a partir da obrigatorie-
dade de no mı́nimo 10% de extensão na carga horária dos
cursos, ocupa as discussões nos diversos espaços de ensino
públicos e privados onde a educação superior é ofertada,
principalmente na direção de refletir como a extensão pode
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se integrar organicamente nos curŕıculos dos cursos de gra-
duação e como isso pode acontecer na prática.

O presente estudo buscou analisar a situação da curricu-
larização da Extensão em cursos de Computação na região
Centro-Oeste, com um foco especial nos Institutos Federais
de Educação. Foram delineadas duas questões de pesquisa
(QP) para avaliar o panorama da Extensão e suas percep-
ções nessas instituições de ensino. A análise dos resultados
revelou insights valiosos que merecem destaque.

Com relação à QP1, que buscava traçar o panorama da
curricularização da Extensão nos cursos de Computação,
observou-se que, apesar da existência de estratégias vari-
adas para a implementação da curricularização, a adesão a
essa prática ainda é limitada. Apenas uma parcela dos cur-
sos analisados incluiu a Extensão em seus PPC. O estudo
apontou para a necessidade de sensibilização da comunidade
acadêmica em relação ao papel da Extensão na formação dos
estudantes e no impacto positivo que pode ter na comuni-
dade.

Uma das descobertas mais relevantes foi a diversidade de
estratégias adotadas para a curricularização da Extensão.
Essas estratégias variam desde o uso de carga horária parcial
ou total de disciplinas de ensino até a criação de componen-
tes curriculares espećıficos para a Extensão. Cada estratégia
possui suas próprias vantagens e desafios, e a escolha deve
ser guiada pela realidade e pelas necessidades de cada curso.

A influência do turno de funcionamento dos cursos tam-
bém se destacou como um fator determinante na implemen-
tação da Extensão, especialmente nos cursos noturnos. A
falta de disponibilidade de estudantes nesse peŕıodo pode
dificultar a participação em atividades de Extensão, o que
aponta para a necessidade de encontrar soluções que per-
mitam uma conciliação eficaz entre os estudos, atividades
profissionais e a Extensão.

Com relação à QP2, que investigou a situação da curricu-
larização da Extensão nos Institutos Federais, o estudo re-
velou que essas instituições apresentam uma maior adesão a
essa prática em comparação com as universidades públicas.
Os cursos de Tecnologia dos Institutos Federais, com sua
carga horária mais curta e funcionamento geralmente em um
único turno, parecem ter uma abordagem mais eficaz para a
curricularização da Extensão, adotando estratégias que per-
mitem que os estudantes participem ativamente. Porém,
também foram identificados desafios, como a resistência em
transformar disciplinas regulares de ensino em práticas ex-
tensionistas, apesar de seu potencial.

Em suma, este estudo destaca a importância da curricula-
rização da Extensão na formação dos estudantes de Compu-
tação e TIC, bem como seu impacto positivo na comunidade.
A diversidade de estratégias utilizadas e a necessidade de
sensibilização da comunidade acadêmica são aspectos-chave
a serem considerados na implementação bem-sucedida da
Extensão nos cursos. Além disso, a conciliação entre os es-
tudos, atividades profissionais e a Extensão, especialmente
nos cursos noturnos, requer atenção e soluções criativas.

Este trabalho traz um recorte, focando apenas em ins-
tituições públicas e na região centro-oeste. Como direção
para futuras pesquisas, sugere-se a investigação mais apro-
fundada do impacto da curricularização da Extensão na for-
mação dos estudantes e na comunidade, bem como a explo-
ração das estratégias mais eficazes para sua implementação.
A colaboração entre as instituições de ensino, a comunidade
e as partes interessadas externas pode desempenhar um pa-

pel fundamental na promoção de práticas de Extensão bem-
sucedidas.

Também pode ser um caminho, a partir dessa pesquisa,
uma análise de outras regiões do páıs, realizando compa-
rativos e buscando semelhanças e diferenças na adoção da
curricularização da extensão. Por fim, é importante a iden-
tificação de quais ações da área de computação são mais
bem-sucedidas, talvez através de um banco público de ati-
vidades, para que o trabalho possa ser replicado em outras
instituições e a comunidade externa ganhe cada vez mais
com a educação superior.
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