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CURSO: LETRAS 
Turno: NOITE 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Currículo 

2003 
Unidade curricular 

Prática curricular em comunicação comunitária 
Departamento 

DELAC 

Carga Horária 
Período 

 Teórica 
20 

Prática 
60 

Total 
80 

Código CONTAC 
 

Tipo 
 

Habilitação / Modalidade 
 

Pré-requisito 
 

Co-requisito 
 

 
EMENTA 

 

Características e história da comunicação comunitária. A relação da mídia comunitária com os 

movimentos sociais (partidos políticos, associação, ongs, sindicatos, dentre outros). Os diversos 

veículos de comunicação popular: rádios e tvs comunitárias, jornais de bairro, mídias sindicais, 

pulicações e sites de onts, a participação popular, as formas de produção e os modelos de decisão 

na comunicação comunitária. A democratização da informação. As principais experiências de 

comunicação comunitária no Brasil: estudos de casos. 

 

OBJETIVOS 
GERAL 
- Reconhecer práticas de comunicação comunitária, como opção de trabalho com grupos sociais em 

favor da elevação do padrão de qualidade de vida em São João Del Rei.. 

ESPECÍFICOS 
- Conceituar comunicação comunitária; 

- Identificar práticas de comunicação comunitária dentro de diversos veículos de comunicação; 

- Indicar os tipos de comunicação comunitária vigentes no atual panorama sócio-político-cultural 

brasileiro; 

- Realizar projetos de comunicação comunitária para a elevação do padrão de qualidade de vida em 

São João Del Rei.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade I – Comunicação comunitária: base conceitual 
1.1 Conceito 
1.2 Características 
1.3 Histórico 
1.4 Fundamentação teórica 
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1.5 Objetivos 
 
Unidade 2 – Modelos de comunicação comunitária 
2.1 Tipos de comunicação comunitária: identificação 
2.2  Os movimentos sociais e a comunicação comunitária 
2.3  Os diversos veículos de comunicação comunitária 
2.3.1 Rádios e TVs comunitárias 
2.3.2 Jornais de bairro/Associações de bairro 
2.3.3 Mídias sindicais 
2.3.4 Publicações e sites de Ongs 
2.3.5 Movimentos religiosos 
2.3.6 Movimentos étnicos 
2.3.7 Grupos populares 
 
Unidade 3: Comunicação comunitária na sociedade em rede 
3.1 Comunicação comunitária no mundo globalizado 
3.2 Comunicação comunitária e as novas tecnologias 
3.3 Comunicação comunitária e a formação de redes para a cidadania 
3,4 Comunicação comunitária e a comunicação regional 
 
Unidade 4 – Perspectivas de trabalho com comunicação comunitária 
4.1 A participação popular 
4.2 As formas de produção em comunicação comunitária 
4.3 Os modelos de decisão na comunicação comunitária 
4.4 Experiências de comunicação comunitária 
4.4.1 No Brasil 
4.4.2 Em Minas Gerais 
4.4.3 Em São João Del Rei 
 
Unidade 5 – Realização  de um projeto de comunicação comunitária 
5.1 Concepção do projeto 
5.2 Adequação do projeto no contexto imediato 
5.3 Implementação do projeto 
5.4 Avaliação do trabalho 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Total de pontos distribuídos: 100 pontos 

Atividade avaliativa individual: 15 pontos 

Avaliação processual global: 15 pontos 

Seminários de leitura: 20 pontos 

Trabalhos em grupo: 20 pontos 

Trabalhos em sala de aula: 30 pontos 
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