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APRESENTAÇÃO 

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência. Direcionar e 
ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas educacionais postos 
pela contemporaneidade é um desafio, aceito por muitos professores pesquisadores 
brasileiros. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante 
nos últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. 
Precisamos criar diferentes espaços de resistência a todos os retrocessos que nos 
estão sendo impostos. O sétimo volume deste livro, intitulado “Educação: Atualidade 
e Capacidade de Transformação do Conhecimento Gerado”, da forma como se 
organiza, é um desses lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, aqueles e aquelas 
que pensam e intercruzam as diferentes interfaces educacionais

Este livro, portanto, reúne trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional brasileiro. Os capítulos que compõe essa obra 
abordam, de forma interdisciplinar, a partir da realização de pesquisas, relatos de casos 
e revisões, problemas e situações comuns a Educação. 

Por fim, ao levar em consideração todos os elementos que apresentamos 
anteriormente, esta obra, a partir das discussões que emergem de suas páginas, constitui-
se enquanto importante leitura para aqueles que fazem Educação no país ou aqueles que 
se interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejo uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: A integração do tripé ensino, 

pesquisa e extensão garante o diálogo entre 
a universidade e as demandas sociais, assim 
assegura uma formação pautada no encontro 
com o saber popular e na resolutividade de 
problemas na comunidade. O presente trabalho 
tem como objetivo relatar a experiência de 
estudantes de Enfermagem na integração 
ensino, pesquisa e extensão em uma Ação 
Curricular em Comunidade e em Sociedade 
(ACCS). As primeiras atividades e aulas teóricas 
do componente foram baseadas no modelo 
Fishbowl, possibilitando o diálogo e a trocas 
de saberes referentes às diversas temáticas 
abordadas na disciplina. Somado a isso, de 
forma a contemplar a extensão e integrar a 
pesquisa, a ACCS proporcionou a realização 
de uma oficina com estudantes de um colégio 
estadual de Salvador, Bahia, Brasil, visando 
dialogar a respeito das violências praticadas e 
sofridas pelos alunos neste ambiente, bem como 
a aplicação de um questionário para coleta de 
dados de uma pesquisa acadêmica, também 
com os escolares. Dessa forma, a proposta da 
ACCS se mostrou relevante e proveitosa para as 
estudantes, uma vez que possibilitou desfrutar 
do tripé ensino-pesquisa-extensão e contribuiu 
para uma formação preocupada em fortalecer 
o diálogo entre a comunidade acadêmica e a 
sociedade.
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TEACHING-RESEARCH-EXTENSION THROUGH AN ACTION COMMUNITY AND 

SOCIETY CURRICULUM: EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: The integration of the teaching, research and extension tripod ensures the 
dialogue between the university and social demands, thus assuring a formation based on the 
meeting with the popular knowledge and the problem resolution in the community. This work 
aims to report the experience of Nursing students in the teaching, research and extension 
integration in a Curricular Action in Community and in Society (ACCS). The component’s first 
activities and theoretical classes were based on the Fishbowl model, allowing dialogue and 
exchange of knowledge regarding the various themes addressed in the course. In addition, 
to contemplate the extension and integrate the research, the ACCS realized a workshop 
with students of a state school from Salvador, Bahia, Brazil, in order to dialogue about the 
violence practiced and suffered by the students in this environment, as well as a questionnaire 
application to collect data for an academic study, also with the students. Thus, the ACCS 
proposal proved to be relevant and profitable for the students, since it made it possible to 
enjoy the teaching-research-extension tripod and contributed for a formation concerned in 
reinforce the dialogue between the academic community and the society.
KEYWORDS: teaching, research, extension, school violence, nursing.

1 |  INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 possibilitou às universidades a promoção de ações 
que integrassem o ensino, a pesquisa e a extensão. Na história da educação brasileira 
este elo estava limitado à divulgação de pesquisas direcionadas para uma população 
mais instruída. Com a Reforma Universitária de 1968 e a criação do Fórum Nacional 
de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras - hoje “Fórum de 
Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Públicas Brasileiras”, o 
FORPROEX –, em novembro de 1987, o papel social das universidades se estenderam 
ao de articuladora do saber acadêmico e popular (GADOTTI, 2017). 

O FORPROEX contribuiu para a elaboração das políticas acadêmicas voltadas para 
a transformação social. A partir daí a universidade expandiu seus objetivos e passou 
a almejar conquistar prêmios de excelência, o que levou à incorporação de valores 
democráticos e valorização da cidadania e igualdade. Nesse contexto, a extensão tornou-
se viável, atrelada ao ensino-pesquisa, vistos como teoria e prática que embasavam a 
concepção de extensão pelo FORPROEX. Para tanto foi necessária uma remodelação da 
realidade acadêmica, na qual, agora, a sociedade participa ativamente na produção de 
conhecimento e este saber social é valorizado (SILVA; DEBOÇÃ, 2018). 
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Com as novas diretrizes do FORPROEX, a concepção de ensino adquire uma 
nova modelagem preocupada com a formação cidadã. Neste contexto, o princípio da 
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão passa a ser abordado de forma 
integrada tendo a Universidade como o locus de sua consolidação (GONÇALVES, 2016). 
Como resultado, este tornou-se um espaço de formação profissional que dialoga com as 
demandas da sociedade de maneira crítica. Além disso, a integração destes elementos 
fortalece o estabelecimento de parcerias que busquem colaborativamente suscitar 
soluções para as problemáticas vivenciadas pela comunidade (GONÇALVES, 2016).  

A importância dessa integralidade se dá ao compreendermos as contribuições de cada 
etapa dentro dos espaços acadêmicos. A pesquisa é necessária para trazer resolutividade 
para os problemas encontrados na sociedade, independentemente da área a qual estejam 
atrelados, bem como para melhorar e aprimorar o que já existe. Para oferecer resultados 
proveitosos através da pesquisa, faz-se necessária a extensão universitária, a qual 
engloba atividades extramuros que favorecem a construção de vínculo com a sociedade 
e revela as suas demandas.  

No encontro do saber popular e o saber acadêmico, proporcionado através deste 
tripé, docentes e discentes constroem um aprendizado que terá como consequência: a 
produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, 
a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na 
atuação da universidade. Sem este tripé, existe uma defasagem na formação e produção 
de conhecimento (GONÇALVES, 2016). 

Entretanto, não haveria pesquisa e extensão sem o ensino, através do qual o 
acadêmico se capacita para realizar as atividades práticas, bem como fundamenta 
as suas ações e a sua escrita. Entendendo a Ação Curricular em Comunidade e em 
Sociedade (ACCS) como um espaço de diálogo e troca com a sociedade e, dessa forma, 
reconhecendo-a enquanto enriquecedora para a formação acadêmica, o objetivo deste 
estudo é relatar a experiência de estudantes de Enfermagem na integração ensino, 
pesquisa e extensão em uma Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS). 

2 |  METODOLOGIA 

Trata-se de um relato da experiência de duas graduandas em Enfermagem sobre 
as atividades teóricas e práticas desenvolvidas na ACCS intitulada “Redes Colaborativas 
e Tecnologias Digitais no Enfrentamento às Expressões da Violência”, a qual está 
vinculada a uma parceria interinstitucional entre a Escola de Enfermagem e a Faculdade 
de Educação da Universidade Federal da Bahia; sendo realizado pelos grupos Educação, 
Redes Sociotécnicas e Culturas Digitais (EDUTEC) e do Grupo de Estudos em Saúde da 
Criança e do Adolescente (CRESCER).  

A primeira atividade proposta pelo componente curricular foram aulas expositivas 
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com os acadêmicos sobre a temática das atividades a serem realizadas na escola, 
seguidas por visitas técnicas para apropriação do conteúdo. Dentre os temas abordados 
pelo componente é possível citar: as expressões da violência contra a criança e do 
adolescente – como a violência na internet e o linchamento virtual, a violência intrafamiliar 
– e os serviços que compõem a rede de atenção à criança e ao adolescente em situação 
de violência, bem como a realidade da vulnerabilidade vivenciada pelas mulheres e pelas 
populações negra e LGBTQ+ na sociedade.  Posteriormente, planejou-se a aplicação de 
questionário e realização de ação educativa em um colégio estadual de Salvador, Bahia, 
Brasil.  

 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As primeiras atividades e aulas teóricas do componente foram baseadas no modelo 
Fishbowl, através desta metodologia ativa as acadêmicas promoveram o diálogo e a trocas 
de saberes referente às diversas temáticas a serem trabalhadas com os alunos da escola. 
Com base neste referencial metodológico, a organização das aulas expositivas se deu em 
formato de um círculo, onde cada participante contribuía com elementos a discussão do 
tema e incitava uma questão disparadora a outros pontos relevantes. Dessa maneira, se 
criou uma inversão na relação ensino-aprendizagem, deixando de centrar-se no ensino 
para focar na aprendizagem (ARAÚJO et al., 2016). Essa metodologia sensibilizou os 
acadêmicos quanto à importância de acolher as demandas que surgiram neste espaço 
e permitiu traçar estratégias para dialogar com os participantes de uma na atividade 
educativa a ser realizada posteriormente.  

Tal atividade consistiu em uma ação extensionista realizada em uma colégio estadual 
de Salvador, Bahia, Brasil, cujo direcionamento e planejamento para a realização se deu 
pelos docentes da disciplina, tornando viável a realização de uma oficina em formato 
de roda de conversa com os estudantes., O objetivo proposto era dialogar a respeito 
das violências praticadas e sofridas pelos alunos neste ambiente, sendo alcançado 
ao final da atividade. Somado a isso, de forma a integrar a pesquisa na proposta, as 
discentes aplicaram um questionário, também com os escolares, para a coleta de dados 
sociodemográficos e também referentes à vivência de violência na escola, cujos dados 
seriam utilizados para compor uma pesquisa acadêmica.

Assim, as atividades propostas pelo componente asseguraram a integração do 
tripé ensino-pesquisa-extensão, permitindo que as estudantes fundamentassem o “fazer 
acadêmico” a partir da reflexão sobre as temáticas abordadas em sala de aula e as 
vivências em sociedade. Além disso, aproximou as estudantes da pesquisa acadêmica, 
a partir da instrumentalização das mesmas para a coleta de dados, neste caso. Somado 
a isso, tal articulação mostrou-se relevante para as discentes, ao permitir a produção de 
novos conhecimentos e inquietações, e também para os escolares, uma vez que buscou 
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contribuir para a melhoria da percepção do problema social e proporcionou elaboração 
conjunta de estratégias de enfrentamento (SANTOS et al, 2016). 

Portanto, as ações desenvolvidas por intermédio da ACCS reforçaram a importância 
da indissociabilidade dos elementos que compõem a universidade, valorizando um 
conhecimento plural e horizontal entre docente, discente e comunidade. Essa construção 
foi fortalecida na utilização do Fishbowl como metodologia ativa, o que possibilitou um 
espaço de discussão, diálogo e aprendizagem compartilhada (RIBEIRO; PONTES; SILVA, 
2017). Além da vivência em paralelo de aulas teóricas e visitas em espaços de construção 
de conhecimento, o que favoreceu a apropriação do conteúdo por parte das estudantes, 
uma vez que estabeleceu o elo entre a teoria e a prática.  

Concomitantemente, a atuação das acadêmicas nas oficinas desenvolvidas na escola, 
proporcionou subsídios para um aprendizado dinâmico e singular, integrando um modelo 
teórico-prático que dialoga com a realidade, tornando-a passível de transformação. Através 
da participação e interação com os sujeitos foi possível o desenvolvimento de habilidades 
e competências acadêmicas e profissionais que contribuem para o compartilhamento de 
saberes e permitem que ambos, comunidade externa e universidade, sejam modificadas 
(SANTOS et al, 2016). 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através das referidas experiências, é possível afirmar que a proposta da Ação 
Curricular em Comunidade e em Sociedade se mostrou relevante e proveitosa para as 
estudantes, uma vez que possibilitou desfrutar do tripé ensino-pesquisa-extensão. Além 
disso, ilustrar a integração deste trinômio permite compreender que a teoria ilumina a prática 
e essa se reintegra com a realidade vivida e sentida. De forma dinâmica a sociedade é 
valorizada, com seus saberes e demandas. Para além, tem-se uma formação acadêmica e 
profissional preocupada em fortalecer o diálogo entre a academia e anseios da sociedade, 
dando-os atenção, retorno com produções científicas e, se possível, resolutividade. Sendo 
assim, é de fundamental importância investir em atividades acadêmicas que valorizem 
o princípio de indissociabilidade entre os elementos que constituem a universidade, a 
exemplo da Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade. 
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