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ATA DA 32a SESSAO EXTjIAORDINARIA .A.MPLIADA DA COM.ISSAO DE
CULTURA E EXTENSAO UNIVERSITARIA DA FACULDADE DE DIREITO DE

RIBEIRAO PjIETO DA UNIVERSID.ADE DE SAO PAI.JLO. Aos quatro dias do m6s

de maio de dots mil e dezesseis, is t2hoo, na gala da 32, do Bloco C, da Faculdade de

Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sfo Paulo, retlne-se a Comissgo de Cultura e

Extensio Universitfria da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, sob a presid6ncia da

Professora Doutora Fabiana Cristina Seven. Presented, a Professora Doutora Cristina

Godoy Bernardo de Oliveira, o Professor Doutor Daniel Pacheco Pontes e o Representante

Discente Kaleo Dornaika Guaraty. Havendo n6mero legal, a Sra. Presidenta declara abertos

os trabalhos e inicia a reuniio. Profa. Fabiana explica que o convite para a realizagao dessa

reuni3o ampliada da Comissio de Cultura e Extensio da FDRP, foi aprovado na tlltima

reuni5o da Comissao, com base em suas competencias institucionais, dispostas na

Resolugao CoCEx no 5.oo6, de 25.o3.2003, para formulagao das diretrizes e political

pr6prias da Unidade para cultura e extensio universitfria. Nesse sentido, a comiss5o

veri6icou e considerou que a Unidade este num momento propicio para que se possa

formulae essas diretrizes, tendo em vista o amplo processo de debate e discussio para a

formulagao de uma proposta de revisgo do Projeto Politico Pedag6gico (PPP) do curso.

A16m disso, a partir de informag6es da Comissio de Graduagao e dos pr6prios colegiados da

Unidade, esse processo tende a se finalizar em breve. Considerando os marcos te6ricos

trazidos para elsa discussao, e mesmo nio havendo um documento jf formalizado, ja se

percebe um sentido de Projeto Politico Pedag6gico em cuiso na Unidade, ou seja, verificam-

se sinais de que a comunidade acad6mica ja amadureceu para que se possa refletir entao,

em como efetivar suas ideias, principalmente no faso da extens3o. Profa. Fabiana explica

que todos os documentos que servo citados e produzidos ao longs do processo de revisio e

avaliagao do PPP apontam, talvez, alguns desafios para a extensio. A16m disso, como se este

em periodo de fim do semestre, e em vez de aguardar a retomada da discuss5o sobre

extensio somente apes a finalizagao do PPP, essa discussio talvez se inicie apenas no

pr6ximo ano. Entao, esse assunto 6 colocado agora em discussio para que a comunidade

pense sobre a formulagao dessas diretrizes, paralelamente ao processo de aprovagao do PPP

nas instAncias finais, de modo que eases assuntos procedam concomitantemente. Nesse

sentido, considerando essa diretriz especifica para extens5o e cultuia universitfria da
Unidade, como qualquer outra diretriz educacional, estamos diante da formulagao de uma

po[itica educaciona]. Assim, considerando que a Unidade ja vive um modelo de folmu]agao

da atual politica educacional, que 6 o PPP, em termos de metodologia para que se comece

Paginaijg Av. Bandeirantes, 3900 Campus da USP
i4o4o-go6 Ribeirio Preto-SP

TjF 55 (16) 33i5-9ta8
wxwv.direitorp.usp.for
ccexfdrp@usp.for



UNIVERSIDADE DE SAO lnULO
FACULDADE DE DIREITO
DE RIBEIRAO PROTO

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

na formulagao dessa diretriz, Profa. Fabiana prop6e adotar o m6todo do ciclo de political.

Assam, replete-se sobre a formulagao das diretrizes de modo articulado a quatro passos,

estando a Comissio vinculada a pensf-las de maneira ciclica e marcada por quarto passos

bfsicos: primeiro, a formulagao da agenda, que 6 este momento, no qual ja ha um conjunto

de problemfticas, desafios e formulag6es apontados pelo PPP, que dio substfncias para a

construgao de determinadas perguntas que servo base para elsa diretriz. Assim, jf existe

uma reflexio e 6 de conhecimento a necessidade de se "tirar do paper" o que se espera da

extensio e para refletir sobre sua diretriz. Segundo, a formulagao que 6 a proposta de

formular essa diretriz e aprova-la at6 o final do ano, ou deja, fazed isso num periodo de, no

mfximo, quatro a seis memes. Terceiro, a implementagao, de modo que a Comissio pense

estrat6gias para implementagao e ap6s, a comissio refletir sobre uma avaliagao. Assim,

semelhante ao PPP, tentar-se-f realizar esse ciclo por quatro anos. O RD Kaleo questiona

qual o sentido do termo "politica" que este sendo utilizado. Profa. Fabiana explica que nio 6

o mesmo sentido de politica partidaria. No contexts de politicas educacionais, revere-se a

uma reflexio resultado da participagao de todos os sujeitos e atores implicados em

determinado contexto. Por exemplo, quando se afirma que o PPP 6 uma politica

educacional, ha metas e inteng6es declaradas por agentes de Estado, ou sda, governo, e

assam hf legislagao que este definindo. Assam, ao tratar de politica se este refletindo em

agnes no presente com ideia de futuro, com ideia de finalidade. Esse horizonte nio 6

construido por apenas uma pessoa, 6 construido por um conjunto diversificado de sujeitos

que, ao mesmo tempo em que formulam, sio aqueles sobre os quads tamb6m recaio que foi

formulado. Assim, n5o ha realizagao de modo passivo, into 6, "politico" significa que esse

documento nio sera resultado de apenas um agente, uma pessoa, ou um grupo apenas, e

nio deve ser reflexo do presente. Esse documento tem base no passado, que tende a se

aplicar no presente, mas com metas a serem cumpridas. Assim, ele possui um horizonte de

trajet6ria. E uma agro refletida, ou sqa, envolve a reflex5o das pessoas. Ao refletir sobre,

verifica-se que ha diverg6ncias, reconhece-se que hf conflitos, disputas. E dentro desses

conflitos e disputas tentar-se-f chegar a acordos de curio, m6dio e bongo puzo lsso 6 um

proleto politico. Prof. Nuno explica que o PPP precisa de politicas de extensao, pols a

politica 6 percebida nessa perspectiva politica-normativa. ii necessfrio que haja bases a

partir das quads as decis6es sejam tomadas, porque onde nio ha politica, a Comiss3o de

Extensao, por exemplo, decide a cada reuniio como procedera. Dessa forma, as politicas s5o

o conlunto de principios que levario a finalidade. Profa. Fabiana complementa que quando

existe uma diretriz lastreia-se o que este contido no documento. Dessa forma, n5o se reduz
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apenas a circunstfncia. Por exemplo, as reunifies da CCEx nio servo realizadas apenas para

aprovar protocolo, poder-se-f pensar, dentro do que se propos no PPP, o que este sendo

alcangado e o que nio este sendo alcangado e por que, colocando os sujeitos a refletir dentro

das metas que develn ser cumpridas, e as estrat6gias de homo cumpri-las. Sra. Presidenta

reflete sobre qual seria a vantagem em utilizar a metodologia do Ciclo de Political. Embora

as experi6ncias sejam diversificadas, a comunidade acad6mica de maneira gerd 6 bastante

familiarizada com esse modelo. f o modelo maid traditional para se pensal no modelo de

po[iticas educaciona]. A]6m disso, diminui-se a chance de pensar em estrat6gias ou

principios de maneira circunstancial, ou ao acaso, pois quando elsa formulagao 6

construida com base em um diagn6stico pr6vio, que 6 a agenda, compreendendo que tudo

ipso depois serf avaliado ao Hind do ciclo, concebe-se uma visio macro e diminui-se a

chance de agnes por circunstancia, ou por conveni6ncia, ou pelo desejo de determinada

pessoa. Lastreia-se assam de modo mais amplo. Ademais, diante do conhecimento desse

processo, tendem a fazed ' o processo de modo mats rapids. Por outdo lada, a desvantagem 6

que dependendo da perspectiva metodo16gica adotada, ela pode ser reducionista. Pode-se

atingir todas as metas, como diagn6stico, agenda, formulagao, implementagao e avaliagao

de um modo mecinico. Profa. Fabiana lembra que como avaliadora do MEC, as vezes, ao

realizai as visitas, verificava os relat6rios dos ciclos de politica sendo realizados, mas se

perguntava se os sujeitos realmente participaram de todo o processo, pris ao perguntar

para os pr6prios atores, alunos e professores, sabe-se que des nio participaram daquilo

inteiramente. Assam, dependendo do vids, pode haven apenas o cumprimento burocratico,

reduzindo a complexidade desse processo, que 6 um processo conflituoso e de disputas.

Enfim, a maior desvantagem 6 que dependendo da t6cnica utilizada talvez nio se consiga ler

a natureza complexa e controversa do que 6 formulae uma politica educacional. Por ipso,

Profa. Fabiana reforga que tentou trazer alguns referencias te6ricos que tendem a enfrentar

essa desvantagem para se pensar a foimulagao de uma politica educational por meio de

ciclos. Como refer6ncia, Mainardes que 6 o maid conhecido, em vez de falar de "etapas desse

ciclo", ele usa o termo "trajet6ria das politicas" que seria marcada por tr6s passos: primeiro,

a anflise do contexto de influ6ncias, ou deja, que influ6ncias external, macro e micro,

determinados atores ou politica est5o recebendo. "0 contexto da produi$o do texto 6 um

momento favorfvel ou nio"? Para esse questionamento, a leitura da comissio foia de que

nesse momento a faculdade esteja num memento favorfvel a produgao de um texto de

diretrizes, talvez, em relagao a outros momentos. Segundo, no contexts da pratica, significa

homo que o texts produzido passara por disputas internas para sua validade, ou nio, e a
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partir de entao, analisa-se o contexto novamente e se inicia um novo ciclo. De acordo com

Mainardes, quando altera a ideia de "ciclo" como etapa para "trajet6ria", a mudanga desse

termo, destaca a natureza complexa da politica educacional, enfatiza os processos

micropoliticos e as agnes dos profissionais que lidam com as politicas no navel local. Assam,

quando se faz uma politica nio significa que ela "sairf do papel" e acontecerf conforme

descrito. Muito pelo contrfrio, depois das diretrizes formuladas, as disputas que atuaram

para a conformai$o dessa politica ainda continuam atuando logo depots, sega para legitimar

determinados pontos, deja para deslegitimar outros. Assim, hf presenga do conceito

"politico", pris hf elsa dinfmica. Ainda na ideia de vantagem quando se pensa em

trajet6ria, o contexto da prftica exige a anflise de como a politica 6 reinterpretada pelos

profissionais que atuam no navel micro e ainda nas relag6es de poder e resist6ncias, tanto

no contexts macro e micro. As relag6es de poder s5o particularmente significativas para se

entender a politica do programa. Nesse sentido, 6 possivel que sega feita uma diretriz

exemplar, ou um documents de refer6ncia mundial, mas esse documento pode softer tanta

resist6ncia ou ser t3o inaplicfvel por conta da realidade concreta dos sujeitos, que na

prftica as resist6ncias servo muito maiores e nio o documento ngo sairf do papel. Assim,

nessa construgao 6 preciso o dimensionamento do que 6 factivel, considerando o actlmulo

de conhecimento do que ja existe na faculdade, e do que se sabe que 6 possivel, ou nio.

Outra abordagem tamb6m utilizada, a16m dos tr6s modelos de agenda, implantaQao e

avaliagao, 6 necessfrio considerar, ao tratar, por exemplo, de PPP ou diretriz, que ha pelo

tr6s documentos em disputa, to tempo todo: a politica proposta, a politica de fato e a

politica em uso. A politica proposta significa que existem inteng6es, por exemplo, de Estado

brasileiro, de governo estadual de Sio Paulo, de USP como instituigao macro que abarca a

FDRP, documentos da FIESP ou do MST, ou sega, documentos que possuem sonhos de

diretrizes de ideais de extens5o sobre o que um curso de direito de uma universidade

publica deveria fazed. A politica de fato 6 aquilo que sera feito e que ja existe um posco

delineado no PPP, 6 o documento base. Mas esse documento pode existir e as pessoas

operarem em outro documents informal, que 6 a politica em uso na prftica. O desafio 6 que

esse documento dialogue com as political propostas macro, mas que as political de cato e de

uso ngo sejam muito distantes entre si. Assam 6 preciso elaborar um documents com o qual

sqa possivel operar e que tamb6m seja a politica em uso. Outdo cuidado durante esse

processo 6 se considerar os impactos das politicas sobre grupos especificos, o que 6 uma

tend6ncia de alguns estudos sobre politicas educacionais. Como exemplos de marcadores

podem ser citados: g6nero, sexo, raga, necessidades especiais, classy social e origem
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teri.itorial. Assim 6 necessfria a operacionalizagao desse documento, pensando que os

alunos, os professores e funcionfrios nio sio sexes abstratos, s3o seres concretos, e,

portanto, haverf impactos de maneira diferenciada de acordo com os grupos. Ademais, 6

necessfria tamb6m uma leitura no contexto global, ja que a universidade possuio ideal de

internacionalizagao, a Unidade nio este separada dessa realidade. Assim, essa foi entio a

refer6ncia bibliogrffica para se refletir sobre qual seria a base para pensar esse ciclo para a

formu[agao da diretriz. A]6m disso, o que foi considerado que permite havel uma agenda

que favorece a criagao desse documento: primeiramente, foi concluido um Ciclo de

Avaliagao Institucional da USP, homo um todd, e ja existem documentos com diagn6sticos

da nova avaliagao, assunto que a Congregagao comegara a discutir em maid. Assim, a USP

este entrando em um processo que este recebendo alguns resultados da avaliaQao que

ocorl'eu no final de 20i5, por piofissionais externos a IJSP, alguns professores de outros

parses e, desse modo, jf existem alguns referenciais que permitem refletir sobre o papel e

agnes da Comissio de Cultura e Extensio. Outro documents a ser considerado tamb6m 6 a

avaliagao da implementagao do curso, que foio documents que subsidiou o PPP, no qual

existe uma parte que trata sobre extens5o. Outdo documento importante tamb6m 6 o

proleto do PPP que este sends finalizado, dentro do qual 6 possivel que ja existam projetos

especificos de extens5o em curso, sendo acompanhados pda Comissio de Extensao, ainda

que sejam circunstanciais e dependentes das condig6es e disponibilidade de docentes

especificos. Alguns projetos ja sio consolidados e outros estgo em faso de consolidalgo, o

que permite que sejam avaliados, homo por exemplo, o NAJURP, o Direito e Cinema e os

Curios de Especializagao, ou seja, ha vfrias atividades que podem ser analisadas para se

verificar o que a Unidade este produzindo. Ademais, a partir da leitura do documents do

PPP, verifica-se o aumento da demanda por extensao, ja que ela passa a ser um eixo

importante, que passa por uma valorizagao e a mudanga do lugar da extensgo no PPP da

FDRP. Assim, considerando-se elsa possivel mudanga faz se necessfrio pensar sobre suas

diretrizes a parter de agora. Considerando elsa agenda, a metodologia que se sugere para

comegai 6 que, primeiro, em vez de montal outta comiss3o para realizai esse piocesso,

adotar a t6cnica de comissio ampliada da extensao, ou seja, as datas da reunigo da

Comissio de Extensgo servo datas divulgadas para toda a comunidade. Na reuniio da CCEx

ha um pet'indo dos trabalhos internos, no qual ha aprovagao dos relat6rios, e ap6s a

finalizagao dessa pauta interna, na mesma sessio da Comissio able-se a reuniio para

membros externos para debates e formulagao dessa diretriz. Coma essa comissio ja possum

datas pr6-definidas a pr6pria comunidade jf possui uma expectativa sobre quais servo essas
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datas, de modo que ja 6 possivel prever as datas das pr6ximas reunites. E deve haver um

m6s no qual se proponha finalizar esses trabalhos, por exemplo, em torno de outubro. A16m

disso, nesse meio tempo, de dois a quatro meses, essa comiss5o ampliada deve realizar, pelo

menos, dois eventos de debates maid amplos, em algum momento do periodo letivo do ano,

nos quais sejam apresentados primeiramente diagn6sticos e no segundo moments, o

documento que este em discussio. Esses mementos servo curtos, mas o objetivo 6 efetivar a

participai$o ampla das pessoas e tudo deve resultar em um documento piblico. Assam, a

partir dessa formulagao, o mandato dessa comissio pode tamb6m pensar em indicadores

prontos papa que quando os novos membros da Comiss5o estiverem nio precisar iniciar o

trabalho do "zero", podendo avaliar com base em indicadores a serem formulados por elsa

comissio em vigor. Profa. Fabiana questiona aos presentes a avaliai$o sobre o pressuposto,

sabre a metodologia que sera adotada e se concordam com a exist6ncia de uma agenda e um

movimento favorgvel, ou nfo. O RD Kaleo questiona o motivo da criagao da comissgo

ampliada. Profa. Fabiana explica que a formulagao da diretriz 6 uma responsabilidade da

Comissio de Extens:io, que 6 um dos primeiros incisos da resolugao que disp6e sobre os

objetivos da comissao, esse 6 um prioritario. A]6m disso, como os docentes, discentes e

funcionfrios possuem uma agenda dificil, com muitas responsabilidades, essa 6 uma forma

de implicar todos os membros da comissio nesse processo de formulagao dessas diretrizes,

de modo a viabilizar no mesmo encontro elsa participagao. O RD Kaleo questiona o

significado do termo "comissio ampliada". Profa. Fabiana explica que significa garantir o

conhecimento das outras panes e membros para que participem da reuniao, mas o direito

de deliberagao ainda se mant6m na comissio. Ent:io a participagao e o chamado para o

envolvimento 6 de toda a comunidade, mas a decisao, o voto continua formalmente da

Comiss5o de Extens5o. Kaleo justifica seu questionamento tends em vista o Estatuto da

USP que disp6e sabre um numero fixo de representantes. Prof. Caio lembra que a sua

experi6ncia de comiss5o ampliada realizada na Unidade, ocorreu no caso da comiss5o de

discussio sobre o PPP, a partir da qual 6 possivel buscar ampliar os inputs de informagao e

de interesses. Prof. Cain aponta que ha um problema politico enfrentado no PPP, mas que

por outdo lado tamb6m hf promog5o de ganhos. Observa que 6 importante a diferenciagao

entre pratica da discussgo e prgtica da deliberagao, uma vez que a Comissio Ampliada nio

pressup6e que as discuss6es da reuniio serif decididas por quem nio possuio assento

regu[ar e]eito na comiss5o. A]6m disso, 6 necessfrio que haja aprovagao do documento por

outras comiss6es e, por fim, pda congregagao. Em resume, a deliberaigo 6 um panto, a

discussio e o debate sobre os temas que iraq compor esse documento podem e devem
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mantel-se separados, do ponto de vista uma maier abertura e ampliagao da discussio.

Profa. Fabiana concorda e pondera que hf vfrios estudos sobre aQ6es participativas e

democrfticas que mostram, por exemplo, que mesmo que os membros estejam na Comissio

por eleigao de seus panes, hf diferengas quando o representante este atuando apenas junto

aos membros da comissao, e quando ha acompanhamento pda base. A16m disso, com maior

nQmero de pessoas participando, no momento da implementagao ngo compete apenas a

Comissio capacitar as pessoas quanto ao que foi definido acontega, de modo a ser possivel

se contar com a colaboragao de um grupo maior de pessoas, que se sentiram implicadas

nessa realidade. Assim, ngo precisa vicar apenas a cargo da Comissio de Gladuagao a

implementagao das diretrizes do PPP, ha uma comunidade mats ampla que tamb6m este

envolvida com isso. Dentro do contexto dos documentos base da discuss5o, Prof. Nuno

lembra-se dos documentos do F6rum Nacional de Pr6-Restores de Cultura e Extensao, pols

6 um Forum de 25 ands que obteve muitos avangos. Por6m esses avangos nio foram

acompanhados pda USP, que ainda mant6m o concerto de extensio ligado a assist6ncia,

embora esse vocabulfrio jf tenha fido reconstruido hf muito tempo no fmbito do F6rum

das PQblicas. Prof. Nuno observa que a IJSP participa desse forum, mas paiticipa pouch.

Prof. Nuno ainda explica, quanto ao PPP, que hf algumas demandas existentes, dentre as

quaid se verificou: a extensio continua sends uma optativa livre, nio 6 uma atividade

obrigat6ria como gostaria que fosse, mas a decisio da comunidade 6 para que nem

pesquisa, nem extensgo sejam atividades obrigat6rias. Ademais, a ideia de ampliagao 6

verificada no cato de que nio somente os oito cr6ditos podem ser validados, mas at6 trinta e

sein cr6ditos dessa natureza podem ser validados. Desde o segundo at6 o d6cimo semestre 6

possivel adquirir cr6ditos de extensio. No campo da politica nio houve muita mudanga,

houve apenas a insergao da extens:io dentro da sala de aula. Jf quanto ao financiamento da

extensio Prof. Nuno pondera que 6 preciso refletir, por exemplo, sabre a distribuigao das

bolsas de extensao, para que haja bolsas de extensio tamb6m concedidas para atividade

realizadas em sala de aura. Ao se friar um proleto de extensio dove haven um campo onde

se informe que o projeto de extensio serf integrado com ensino, ou com pesquisa, ou em

laborat6rio especifico, informando tamb6m o nome da disciplina. Prof. Nuno tamb6m

acredita que, nesse contexto, o financiamento deveria ser priorizar projetos que promovam

essa integragao. Por fim, dentre as giandes diferengas este na superagao do voluntarismo

que traz a fragmentagao da extens5o. A extensio hoje 6 feita com base na vontade do

professor em fazed ' um projeto, em suas vontades, e assim, os projetos nio possuem relagao

uns com os outros. De acordo com a politica nacional, os proUetos desenvolvem-se

P6gina 71 g Av. Bandeirantes, 3900 Campus da USP
i4o4o-go6 Ribeir:io Preto-SP

T I F 55 (16) 33t5-9ia8
'bvww.direitoro.uso.for
ccexfdrp@usp.for



UNIVERSIDADE DE SAO IUULO
FACULDADEDEDIREITO
DE RIBEIRAO PROTO

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

articulados a programas, e nas universidades federais, o financiamento e as bolsas

favorecem o desenvolvimento de projetos nio isolados, que se integram em programas de

extensgo e demais projetos. Saulo Simon Borges questiona sobre a composigao da comissio.

Profa. Fabiana responde que ha tr6s docentes e um representante discente. Explica que se

preocupa com a composigao da comissao, tendo em vista que nem todas as comiss6es da

FDjiP respeitam as regras de composigao. Saulo ainda observa a feta de representagao de

funcionh'ios, de modo que na formulagao de politicas 6 importante considerar a

participagao de funcionfrios. Profa. Fabiana informa que na pr6xima reunigo a ideia 6 a

continuidade dessa proposta, divulgando a pr6xima data, uma vez que a forma de agendas

as reunites da CCEx, normalmente, acompanham as datas das reunites do Conselho de

Cultura e Extensio Universitfria (CoCEx), marcando-se a reuni5o CCEx posteriormente a

do CoCEx. Assim, toda a comunidade da FDRP, de docentes, discentes e funcionfrios,

sempre receberf emails e convocag6es gerais sobre essas reunites, pois a reuniio ampliada

acontecerf no horfrio seguinte a reuniio da CCEx. Assam, se estiverem de acordo com elsa

metodologia, para que dada base, docentes e discentes, preparem a leitura dos documentos

mencionados para se verificar o que ha de diagn6stico e se falta algum outdo diagn6stico.

Prof. Fabiana lembra que, considerando o debate a ser realizado na segunda-feira, dia nove

de mano, acredita-se que todos tergo feito a leitura do documents do PPP, e nessa reuni5o

sera importante uma leitura maid atenta para verificar os pontos que tratam sabre extensao,

definindo-se assim as tarefas desse grupo de reuniio ampliada, e caso haja a necessidade de

Goleta de dados, formulem tamb6m um instrumento para essa coleta. Resumidamente, de

imediato, possuem os documentos citados no slide, o documento fundamental que o Prof.

Nuno se reportou sobre o F6rum Nacional e o documents sobre extensgo da USP. Neste

Qltimo documento o atual reitor fez algumas modinicag6es de diretrizes que servo

apresentadas na pr6xima reuniio do CoCEx. Portanto, estes documentos da PRCEU

tamb6m devem fazed parte das discussiies. Profa. Fabiana replete que a partir dos

documentos de referenciais te6ricos trazidos 6 possivel perceber as disputas sobre o

concerto de extensio sendo debatidos. Portanto, diante desses debates, a FDRP definirf seu

conceito sabre extensao, sem desobedecer aos parametros nacionais e estaduais, com os

quaid estarf em diglogo constante. Profa. Fabiana informa que as pr6ximas reunites servo

mensalmente, is quartas-feiras, no horfrio de almogo, para viabilizar a participagao de

todos, tendo em vista o horfrio das aulas da tarde. Assim, haverf o teto de horfrio para as

deliberag6es da reuniio da CCEx, e posteriormente a reuniio serf aberta para a
comunidade discutir as diretrizes de extensio. Nada mats havendo a tratar, a Senhora
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273 Presidenta agradece a presenga de todos e da por encerrada a reuniio is i2h38. Do que,

274 para constar, eu, ..Glial!=.=f=g:, T6cnica para Assuntos Administrativos, ]avrei e digitei

275 esta Ata, que serf examinada pelos senhores Conselheiros presentes a sess5o em que for

276 discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeiigo Preto, o4 de mano de 20i6.
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