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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho objetiva relatar como o ensino da leitura e da escrita, e em particular, da 

ortografia e de suma importancia para o desenvolvimento do educando nas series iniciais. 

Nesse sentido, o trabalho foi realizado a partir das observacoes feitas em sala de aula, visando 

identifiear o grau de conhecimento sobre a ortografia, culminando na elaboracao de atividades 

diversas para melhor o desenvolvimento desta tematica. 

Para dar suporte teorico as questoes aqui apresentadas, utilizou-se uma vasta bibliografia 

produzida por estudiosos que se destacam no assunto sobre a ortografia. As informacdes 

obtidas permitiram perceber como trabalhar as palavras com casos regulares e irregulares do 

ambito escolar. E que a instituigao escolar e responsavel pelo ensino formal da leitura e da 

escrita. 

Evidencia-se neste trabalho que o ensino no adequado da leitura e da escrita e fundamental 

para o exercicio da cidadania. 
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INTRODUCAO 

Este trabalho monografico c uma exigencia para a conclusao do curso de Pedagogia, do 

Centro de Formacao de Professores - CFP, da Universidade Federal de Campina Grande 

UFCG. Foi desenvolvido na Escola Estadual de Educacao Infantil do Ensino Fundamental 

Desembargador Boto. A pesquisa ocorreu no periodo de fevereiro de 2005 a abril de 2007. 

Abordou a tematica da ortografia e surgiu com o proposito de minimizar as dificuldades 

ligadas ao processo de desenvolvimento da competencia ortografica. 

Essa proposta de trabalho partiu do pressuposto de que os educandos nao tern habito de ler, 

escrever e produzir textos de acordo com a norma padrao. 

O referido projeto tem como objetivo principal desenvolvcr uma reflexao sobre o ensino de 

ortografia nas series iniciais do Ensino Fundamental da l
a

 Ease, como tambem proporcionar 

subsidios aos educandos para que eles passem a escrever corretamente, ou seja, para que a 

escrita de acordo com a norma culta seja internalizada, e assim, o educando possa melhor 

comunicar-se atraves da escrita. Entendendo a comunicacao escrita como fundamental no 

processo de aprendizagem e indispensaveis ao ingresso no mercado de trabalho formal. 

Entendendo que a metodologia e o caminho para alcancar um fim, ela fornece condi?oes para 

que possamos realizar determinadas atividades, sera atraves desta, que selecionarei os 

criterios que tornarao possivel e satisfatorio essa investigacao. 

Assim, o trabalho se realizou atraves de observacoes participantes, onde fora identificada a 

problematica em questao, com a perspectiva de diagnosticar as dificuldades enfrentadas pelos 
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educandos ao lidar com a escrita. Em seguida, realizamos um estudo bibliografico acerca da 

tematica a ser trabalhada. Tal estudo envolveu fichamentos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA observa9oes na sala de aula que 

foram registrados no diario do campo. 

Como instrumento de coleta de dados realizamos na etapa do diagnostico o trabalho de 

campo, propriamente dito, que fora realizado por etapas. O primeiro momento constou de 

uma fase de observacoes, onde constatei as dificuldades e necessidades da turma na qual iria 

trabalhar. 

No segundo momento, realizamos uma pesquisa-acao com a turma, na tentativa de contribuir 

para ressignificar o trabalho com a ortografia no processo ensino-aprendizagem. No entanto, a 

partir do que foi desenvolvido com os educandos foi possivel refletir sobre o processo da 

aprendizagem. Alem de obter informacoes sobre o desenvolvitnento da competencia textual 

de cada um, identificou-se tambem quais objetivos foram atingidos, com vista a reconhecer a 

importancia do ensino ortografico. 

Nesse contexto, o processo de ensino-aprendizagem propicia ao educando desenvolver a 

in terpreta9ao de textos escritos com uma forma de rela9&o com o mundo pela constru9ao de 

significados. A leitura e a escrita ortografica nao e apenas exercicio escolar, mas aprender a 

ler e escrever um texto e adquirir as competencias lingiiisticas que permitem perceber as 

intencoes do interlocutor. E mais, propicia ao educando competencia textual, para participar 

de situa96es formais na sociedade. Constituindo-se assim, como processo de inclusao. 

Portanto, cabe ao edueador vivenciar metodologias que favoregam o despertar do interesse 

pela leitura e escrita, propiciando ao educando produzir textos escritos numa linguagem 
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acessivcl, clara e objetiva, que o capacitam a se relacionar ativamente e criticamente com o 

que esta lendo e escrevendo. 

A leitura, a escrita e a producao de textos sao partes de um mesmo processo relevante no 

cotidiano do aluno. Nos como educadores devemos desenvolver estrategias que favorecas ao 

educando o gosto de ler, escrever e produzir, nao como obrigacao, porem com significado 

para o aluno, e se possivel de forma prazerosa. 

Entretanto, o edueador devera ampliar seus conhecimentos, com novas habilidades para que 

possam ser aplicadas em sala de aula despertando o gosto de escrever corretamente e ter uma 

boa leitura. Para isso, o edueador devera proporcionar varias atividades que desperte nos 

educandos o gosto pela escrita, pela leitura, tornando-os criticos e ativos, tanto na serie que 

ora atua como em series posteriores e tambem na sociedade. 

Assim, tenho a pretensao de colaborar na formacao dos educandos no tocante a questao do 

ensino da ortografia vivenciada nas escolas, mais precisamente com os alunos da 4
a serie do 

Ensino Fundamental, onde leciono, contribuindo assim com a melhoria da qualidade do 

ensino. 

Considerando que o homem e um ser de acao e reacao capaz de transformar-se e de 

transformar o mundo que o cerca, acredito que implementar um projeto , que desenvolva a 

competencia ortografica dos educandos, ajudara para que melhore o nivel de ensino da escola 

publica, e consequentemente contribua na formacao dos educandos. 
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Este trabalho mostra-se relevante, na medida em que, contribuira para aprimorar minha 

formacao profissional no meio educational, no tocante ao trabalho com ortografia, que e uma 

habilidade fundamental para todos nos, Principalmente, no que diz respeito ao exercicio da 

cidadania, visto que assim, estaremos contribuindo para que os alunos sejam mais preparados 

para participar de processos seletivos de ingresso no mercado de trabalho. E ainda, de forma 

objetiva fomentar a discussao no ambito da escola, sobre a importantia do desenvolvimento 

da competencia ortografica pelos educandos. 

Esta monografia dividiu em 3 partes distintas, a saber: no primeiro capitulo, abordaremos um 

breve historico da Pedagogia de Projetos onde se constitui recurso muito valioso na pratica 

educativa; no segundo capitulo trataremos a ortografia como uma parte fundamental para o 

desenvolvimento da escrita, e por fim, no ultimo capitulo, serao enfocadas as questoes sobre a 

ortografia desenvolvida no periodo correspondente ao Estagio Supervisionado na escola. 

Enfim, deseja-se que a leitura desta monografia se constitua em um momento de prazer e 

aprendizado, e que, esta fomente a reflexao da importantia do saber ler e escrever 

corretamente como condicao indispensavel ao exercicio da cidadania. 
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1- PEDAGOGIA DE PROJETOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. Aspectos historicos da Pedagogia de Projetos 

A discussao sobre Pedagogia de Projetos nao e nova. Surgiu no initio do seculo XX, com 

John Dewey e outros representantes da chamada "Pedagogia Ativa". J a nessa epoca, a 

discussao fundamentava-se nuraa concepcao de que a "educacao" e um projeto de vida e nao 

uma preparaeao para a vida futura e a escola deve representar a vida presente tao real e vital 

para o aluno como a que ele vive em casa, no bairro ou no patio". (Dewey, 1897). 

Apesar das grandes mudancas existentes nos tempos hodiernos, essa afirmacao de que a 

"educacao e um processo de vida", continua ainda atual. A discussao da funeao social da 

escola, do significado das experiencias escolares para os que dela participam foi e continua a 

ser um dos assuntos mais polemicos cntre os educadores. 

E dentro dessa polemica que a discussao sobre a Pedagogia de Projetos, hoje, se coloca. O que 

signifies dizer que esta e uma discussao sobre uma determinada concepcao e postura 

pedagogica e nao sobre uma tecnica de ensino mais atrativa para os alunos. 

O discipulo de Dewey, William Heard Kilpatrick, professor de Pedagogia da IJniversidade de 

Columbia, lancou em 1918, a ideia de projetos como uma atitude didatica. E, segundo ele, o 

projeto constitui uma "atitude intencional, com sentido, que se realiza em um ambiente social 

[...] um ato interessado em proposito". Essa proposta de Kilpatrick foi inspirada 

principalmente em Dewey, segundo o qual, "Todo conhecimento verdadeiro deriva de uma 
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necessidade. A humanidade desenvolveu-se tratando de obter conheeimento que satisfizessem 

as suas necessidades". 

A Pedagogia de Projetos ganha forca, quando ha uma serie de reflexoes sobre o papel da 

escola, sua fancao social e as experiencias escolares. A Pedagogia de Projetos apresenta-se 

como uma concepcao de posturas pedagogicas e nao meramente como uma tecniea de ensino 

mais atrativa para os alunos. Isso porque a Pedagogia de Projetos tern um principio ativo, 

integrador e objetiva minimizar a artificialidade de escola e aproxima-la, o quanta possivel da 

realidade e da vida do aluno. E propoe-se a desenvolver um trabalho capaz de fazer a escola ir 

alem dos seus muros e criar pontes de intercambio entre os conteudos estudados na sal a de 

aula e o meio fisico e social, propiciando melhor compreensao da historicidade do nosso 

tempo e formacao de pessoas conscientes de seu papel como construtores da historia. 

Portanto, a Pedagogia de Projetos visa a (re) significacao do espa90 escolar, transformando-o 

era espaco vivo de interacoes, aberto ao real e as suas multiplas dlmensoes. O trabalho com 

projetos traz uma nova perspectiva para entendermos o processo de ensino-aprendizagem. E 

preciso, antes de tudo, negociar e conquistar os alunos para o tema do trabalho, porque os 

alunos sao sujeitos da aprendizagem, e os educadores sao seus parceiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.0 que e Pedagogia de Projetos 

A Pedagogia de Projetos e uma atitude intentional, um piano de trabalho, um conjunto de 

palavras que tendem a um progressivo envolvimento individual e social do aluno nas 

atividades empreendidas, voluntariamente, por ele e pelo grupo, sob a coordenacao do 

edueador. Portanto, um projeto situa-se como proposta de uma intervencao pedagogica que da 
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a atividade de aprender um sentido novo, no qual as necessidades de aprendizagem afloram na 

tentativa de resolver situacdes problematicas. 

A professora Maria Elizabeth de Almeida, de Faculdade de Educacao da PUC-SP, trata de 

alguns conceitos essenciais para o trabalho por projetos, no qual considera o aluno sujeito da 

aprendizagem-ativo e autonomo para criar, para constituir e representar o conhecimento. Ela 

nos afirma que: 

"Projeto e um design, um esboco de algo que 

desejo atingir. Esta sempre comprometido com 

acoes, mais e algo aberto e flexivel ao novo. A 

todo momento voce pode rever a descricao 

inicialmente prevista para poder levar avante sua 

execucao e formula-la de acordo com as 

necessidades e interesses dos sujeitos envolvidos, 

bem como da realidade enfrentada". Almeida, 

(2001, p.35). 

No entanto, a Pedagogia de Projetos tern a funcao de tornar a aprendizagem ativa, 

interessante, significativa, real e atrativa para o educando, englobando a educacao em um 

piano de trabalho agradavel, sem impor os conteudos programaticos de forma autoritaria. 

Assim, o educando busca e consegue informacoes, le, conversa, faz investiga9oes, formula 

hipoteses, anota dados, calcula, reune o necessario e, por fim, converte a constni9ao e 

aplica9ao de novas estruturas cognitivas. 
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Algo que merece ser destacado, no tocante a Pedagogia de Projetos e o fato de que eles nao 

surgem como uma forma de imposicao, ou ainda, como determinaeao das secretarias de 

Educacao. Ao contrario, a proposta da Pedagogia de Projeto e que estes surjam das 

necessidades emanadas da pratica cotidiana na sala de aula. 

Dentro dessa perspectiva, os conteudos disciplinares, antes teoricos e abstratos, dcixam de ser 

um fim cm si mesmo e passa a ser meios para ampliar a formacao dos alunos e sua interacao 

com a realidade, de forma critica e dinamica. 

Ressaltamos tambem uma outra caracteristica da Pedagogia de Projetos. Diz respeito a 

questao do trabalho coletivo. Os projetos de trabalho provavelmente terao pouco exito, se 

expressar apenas o desejo dos docentes. E necessario e fundamental que o grupo como um 

todo se interesse pela tematica. E ainda, que ao longo do processo participe das decisoes 

vinculadas ao Projeto e sobre tudo de sua avaliacao. 

Um projeto gera situa9oes de aprendizagem, ao mesmo tempo reals e diversificadas. 

Favorecem assim, a construcao da autonomia e da autodisciplina por meio de situacoes 

criadas em sala de aula para reflexao, discussao, tomada de decisao, observancia a 

combinados e criticas em tomo do trabalho em andamento, proporcionando ao aluno, ainda, a 

implementacao no seu compromisso com o social, tornando-o sujeito do seu proprio 

conhecimento. 

Outra caracteristica marcante nos projetos e a possibilidade do desenvolvimento em multiplas 

areas do conhecimento, que vai movimentar interagir com o desconhecido, ou com novas 

situacoes, para se apropriar do conhecimento especifico, seja nas ciencias, nas artes, q^ 
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cultura traditional ou na cultura em transformacao. Entao, quando se participa de um projeto, 

um educando esta envolvido em uma experiencia em que o processo de construcao de 

conhecimento esta integrado as praticas vividas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3. A sala de aula e a Pedagogia de Projetos 

Para que o edueador possa construir o seu projeto, ele precisa contar com a participacao 

daqueles que sao os maiores interessados: os seus educandos. Entao isso implica dizer que o 

projeto pedagogico deve ser democratico, dinamieo e reflexive 

E, a Pedagogia de Projeto pode ser aplicada na sala de aula a todas as disciplinas. O edueador 

tern oportunidades de reformular a concepcao de programa a ser cumprido na sua visao 

tradicional, tornando-o mais flexivel e abrangente. Partindo do nivel de conhecimentos dos 

educandos - conhecimentos previos durante o planejamento e na execucao do projeto surgem 

novos interesses oportunidades para realizar a integracao de outros conteudos, que se fazem 

necessarios para atender as indagacoes dos educandos. 

Para dcsenvolvermos um Projeto em sala de aula, e necessario uma boa estruturacao, isto e, 

um planejamento, porque o planejamento e uma acao de grande importantia para formacao de 

nossos educandos. E isto podera acontecer de forma natural, desde que o edueador questione 

seus educandos a respeito de suas vontades e interesses. 

De acordo Maria Elizabeth de Almeida, ela diz que: 

"O professor precisa ter clareza de sua 

intencionalidade e tambem do que o aluno esta se 
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propondo a desenvolver. Sua intencionalidadc 

sustenta esse vaivem que se realiza por meio da 

reflexao sobre os caminhos que estao sendo 

percorridos e pela comparacao entre os resultados 

obtidos e os previstos inicialmente, de modo a 

identificar se ha necessidade de replanejar e o que 

esta sendo descoberto nesse processo, que 

conceitos novos emergiram, etc." Almeida, (2001, 

p.36). 

Desse modo, o edueador deve esforcar-se para conhecer e implementar a Pedagogia de 

Projetos porque esta se constitui num recurso muito valioso na pratica pedagogica, por 

trabalhar com a interdisciplinaridade. 

E importante salientar, que nem todos os conteudos disciplinares, surgidos nos projetos, sao 

objetos de um estudo mais sistematizado em modulos de aprendizagem, porem, devem 

considerar o processo vivido pelo grupo, sua experiencia e seus conhecimentos previos. Os 

projetos sao processos continues que nao podem ser reduzido a uma lista de objetivos e 

etapas, as experiencias vividas do educando e a producao cultural se entrelacam, dando 

signiiicado as aprendizagem construidas. 

Essas aprendizagens construidas, nao podem existir sem projetos. Visto que estes tem 

especificidades e, 

"Trabalhar com projeto tem sentido porque parte 

das questoes de investigacoes. O aluno vai 
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desenvolver estudos, pesquisar em diferentes 

fontes, buscar, seleeionar e articular informaeoes 

com conhecimento que ja possui para compreender 

melhor essa questao, tentar resolve-las ou chegar a 

novas questoes. Esse processo implica o 

desenvolvimento de competencia para desenvolver 

a autonomia e a tomada de decisoes, as quais sao 

essenciais para a atuacao na sociedade atual, 

caracterizada por incertezas, verdades provisorias e 

mudancas abruptas". Almeida (2001, p.37). 

Portanto, devemos destacar que a Pedagogia de Projetos realizada em sala de aula, torna-se 

um caminho para transformar o espaco escolar em um meio estruturante, aberto a construcao 

de aprendizagens significativas para todos que dele participant, pois possibilita uma 

aprendizagem real, significativa, ativa, atrativa e interessante como tambem possibilita 

melhorar a compreensao integradora, ativando e socializando o ensino, levando os alunos a se 

inserircm conscientemente na vida social e cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2- ORTOGRAFIA 

2.1. O ensino da linguagem na escola 

Esta monografia se propoe a discutir, de maneira mais detalhada a problematica da ortografia 

na sala de aula. Isso se dara principalmente a partir de um projeto de intervencao na sala onde 

leciono. 
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Mesmo sendo nosso objetivo de estudo "a ortografia", nao podemos ve-la como algo 

descontextualizado. Ao contrario e preciso percebe-la como parte integrante de um universo 

maior que e o desenvolvimento da linguagem. 

A linguagem e uma forma de eomunicacao necessaria para o exercicio da cidadania, pois 

amplia as possibilidades de parti lha de informacao e conhecimento. 

De acordo com o Parametros Curriculares Nationals - PCN, de lingua portuguesa, a 

linguagem e uma forma de acao interindividual orientada por uma finalidade especifica; um 

processo de interlocucao que se realiza nas praticas socials existentes nos distintos momentos 

da sua historia. Dentro dessa perspectiva, o ensino da linguagem na escola e um processo de 

simbolos historico e social que possibilita ao homem significar o mundo e a realidade. 

Portanto, o instrumento fundamental da aprendizagem utilizada na escola e a linguagem. 

Nesta otica, Martins (1994; p. 12) diz que: 

"Os estudos da linguagem vem revelando, cada vez 

com maior enfase, que aprendemos a ler apesar dos 

professores; que, para aprender a ler e 

compreender o processo da leitura, nao estamos 

desamparados, temos condicoes de fazer algumas 

coisas sozinhos e necessitamos de alguma 

orienta9ao, mas uma vez propostas instrucoes 

uniformizadas, elas nao raro causam mais confusao 

do que auxiliam." 
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Nesse sentido, linguagem e sociedade sao realidades indissociaveis: de um lado, e a 

linguagem que possibilita ao homern aprender o mundo e posicionar-se criticamente pcrante 

outros. Por outro lado, sao as atividades sociais e historicas dos homens que geram a 

linguagem, suas renovacoes e alteracoes. 

A pratica do ensino deve eentrar-se no desenvolvimento das habilidades do uso da linguagem: 

da linguagem oral para que os alunos saibam adequarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SU0S fel3S aos diferentes contextos 

diarios, e da lingua escrita, para que, possa compreender o uso das diferentes formas em que 

ela se apresenta. 

(Silva, p. 39) nos diz que: 

"E, justamente, o carater social e a convencao 

social e a convencao da lingua que perm item a 

identificacao de seus falantes, de suas trocas. O 

desvelar para a crianca do que e ser leitor e ser 

escritor e de como ela se constitui como tal e que 

permite que se atinja a relacao fundamental para 

uma proposta de ensino de Lingua Portuguesa: a 

relacao entre o conteudo que se propoe e para que 

ela se propoe". 

Conforme o autor nos diz, a linguagem e mais do que uma representacao do pensamento ou 

um instrumento de eomunicacao, mas sim, a linguagem e o produto da intera?ao do sujeito 

com o mundo e com os outros. A linguagem tambem e necessario para o exercicio da 

cidadania, pois amplia as possibilidades de partilha de informacdes e conhecimentos. 
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A importantia da linguagem para as aprendizagens, busca atender meios que o levcm para as 

atividades de leitura e escrita, e essas atividades podem ser geradas a partir de diferentes tipos 

de textos como: poemas, bilhetes, noticias de jornais ou revistas, articulando diversas 

maneiras e proporcionando um bom desempenho para o educando. 

Ezequiel Teodoro da Silva (1988, p. 112-113) assinala: 

"... a leitura tambem pode se apresentar na 

condicao de um instrumento de conscientizacao, 

quando diz respeito aos modos como a sociedade 

se relaciona com a producao cultural, isto c, com 

os objetivos e atitudes em que se depositam as 

manifestacoes da linguagem, sejam estas gestuais, 

visuais ou verbais. Neste caso, a leitura coloca-se 

como um meio de aproximacao entre os indivfduos 

e a producao cultural, podendo significar a 

possibilidade concreta de acesso ao conhecimento 

e agudizacao do poder de critica por parte do 

leitor". 

Portanto, trabalhar a aprendizagem da leitura implica um trabalho com formas variadas de 

expressao. 
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Entretanto, vale ressaltar que, alem da importancia da linguagem para a aprendizagem, temos 

de desenvolver a ortografia como uma parte da linguagem que e o codigo escrito. E esse 

codigo escrito e de suma importancia na Jornada regular do ensino escolar. Apesar de alguns 

educandos mesmo ja alfabetizados, apresentar alguma dificuldade na escrita, cabe ao 

edueador proporcionar ajuda para o educando estabelecer uma visao critica a fim de 

desenvolver as atividades mediadas pela escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. O desenvolvimento da competencia ortografica 

Mostramos anteriormente que o desenvolvimento da linguagem e um todo coerente. Devemos 

concebe-lo como um sistema de signos historico-social que permite ao homem a (re) 

construcao da realidade, como tambem, aprender seus significados culturais. 

Dessa forma, a escola e o espaco institucionalizado que se destina nao somente para ao 

trabalho pedagogico, mas tambem as aprendizagens dos signos. E para que esse trabalho com 

ortografia aconteca de maneira significativa na escola e preciso considerar alguns pontos que 

sao fundamentals. Nesta perspectiva, apontamos o que Morais (2002, p. 24) diz: 

"... ao contrario, penso que um ensino sistematico, 

que pouco a pouco leve a reflexao sobre as 

diferentes dificuldades de nossa ortografia, ajudara 

a crianca exatamente a se tornar melhor escritora". 

A afirmacao do autor coloca para nos educadores um desafio, que e o de refletir sobre o 

ensino da ortografia. No trabalho com a ortografia e relcvante lembrar que esta e uma 

convencao estabelecida socialmente. Portanto, os educandos nao poderao aprender por um 
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processo natural, prccisam ser ensinados. E a gramatica e um dos aspectos que merece 

algumas consideracocs. Primeiramentc, torna-se necessario entender o que e e para que serve 

a ortografia. Ela existe para tornar um texto legivel, compreensivel, como tambem, para da 

um sentido de maior universalidade a lingua, de forma que, ela seja acessivel a qualquer 

pessoa letrada. 

A preocupacao com a ortografia esta presente em todos os niveis de escolaridade do 

educando. Por isso cabe ao edueador repensar as atitudes que temos diante dos erros 

ortograficos, e porque ha uma grande frequencia de erros na hora do educando compor o seu 

texto. 

Corroborando esse pensamento, Morals (2002, p. 24,25) coloca que: 

"Para conseguir que as criancas se interessem em 

escrever corretamente, precisamos desenvolver no 

cotidiano escolar uma atitude geral de curiosidade 

sobre a lingua escrita como um objeto de 

conhecimento cujos detalhes podemos desvelar. 

Entre esses detalhes esta a forma correta das 

palavras". 

Pensamos que para minimizar a frequencia de erros ortograficos, e imprescindivel acostumar 

o educando, desde cedo, a fazer um trabalho de autocorrecao e revisao constante a cada 

produ9&o escrita. Esse trabalho sistematico de autocorrecao e revisao das produ9oes escritas 

devera ser incorporado nas tarefas diarias da escola. 
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A escola e uma instituicao onde e essencial aprender e ensinar ortografia. Para isso, e preciso 

que o edueador proponha e crie situac5es que incentive o educando a pratica da leitura e 

escrita. 

Morais (2002, p. 62) diz que: 

"A leitura constante de livros, jornais e outros 

suportes impressos constitui, portanto, uma especie 

de primeiro mandamento para o desenvolvimento 

da competencia ortografica". 

Ressaltando as palavras de Morais, realmente quanto mais o aluno le, melhor sera para ele 

desenvolver sua escrita. E a escola e o meio onde leva o educando a desempenhar essa 

habilidade de escrever corretamente. 

A proposta defendida pelos Parametros Curriculares Nacionais - PCN, de lingua portuguesa, 

para o ensino de ortografia visa contribuir para que os educandos possam desenvolver 

estrategias didaticas para o ensino da ortografia se articularem em tomo de dois eixos basicos: 

".o da distincao entte o que e "produtivo" e o que e 

"reprodutivo" na notacao da ortografia da lingua, 

permitindo no primeiro caso o descobrimento 

explicito de regras geradoras de notacoes corretas 

e, quando nao, a consciencia de que nao ha regras 

que justifiquem as formas corretas lixadas pela 

norma;" e ".a distincao entre palavras de uso 

frequente e infreqiiente na linguagem escrita 

impressa." (p , 85). , " ",- ,"*rV" 
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2.3. O ensino da ortografia na escola. 

Hoje, infelizmente muitas escolas vein trabalhando a ortografia por meio de apresentacao e 

representaeao das palavras, seguidas de tarefas onde o educando faz copias varias vezes 

escrevendo a palavra que errou. Essa maneira nao e satisfatoria, porque leva o educando 

apenas a memorizar e nao saber o porque daquela palavra ser escrita de tal forma. E preciso 

considerar que na norma ortografica da lingua portuguesa existem diferentes criterios que sao 

casos distintos de regularidade e irregularidade. Segundo Morais (2002, p. 28), 

"O entendimento do que e regular e do que e 

irregular em nossa ortografia me parece 

fundamental para o professor organizar seu ensino. 

Se percebemos que os erros ortograficos tem 

causas distintas, podemos abracar a ideia de que a 

supera?ao de erros diferentes requer estrategias de 

ensino-aprendizagem diferentes. Isto e, para 

avancar na supera9§o de erros distintos, o aluno 

precisa ser ajudado a usar diferentes modos de 

raciocinar sobre as palavras." 

Desse modo, fica evidente que o trabalho docente com a ortografia, para ser realmente 

significativo, precisa considerar as situacoes de erros ortograficos que sao regulares e erros 

ortograficos que sao irregulares. Sera essa identificacSo que ira possibilitar ao professor 

redimensionar o ensino da ortografia em sua sala de aula. 

Nesta otica, Morais (2002, p. 22,23) nos diz que: 
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"... se o trabalho de reescrita e producao de textos e 

fundamental para nossos alunos avancarem em 

seus conhecimentos sobre a lingua escrita, nao 

podemos por outro lado esperar que eles aprendam 

ortografia apenas "com o tempo" ou "sozinhos". E 

preciso garantir que, enquanto avancam em sua 

capacidade de produzir textos, vivam 

simultaneamente oportunidades de registra-los 

cada vez mais de forma correta." 

Concordamos com a afirmacao de Morais, realmente os educandos nao podem descobrir o 

erro das palavras sozinhas, tem que ter ajuda do edueador, como um mediador para esclarecer 

as duvidas a respeito da ortografia, e preciso, de fato ensinar ortografia. Dessa forma, 

entendemos que compete ao edueador criar situagoes sistematizadas para viabilizar o ensino 

da ortografia. 

Entao, a escola nao deve passar para os educandos a falsa ideia de que a ortografia so permite 

a leitura da palavra, segundo a fonetica do dialeto-padrao que a escola usa. Em outras 

palavras, a escola deve ensinar aos educandos a ler no dialeto trazido por ele; e essa atitude e 

fundamental para formar bons leitores. 

Varios sao os motivos que ajudam o ensino de ortografia na escola, e uma das estrategias que 

o edueador pode usar e a tecnica do contraste que facilita a aprendizagem do educando, pois 

sempre recupera o que ele ja aprendeu, acrescentando o novo. O edueador ler palavras 

isoladas que apresentem ortografia com diferentes valores fonologicos. 
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Nesse sentido, o ensino de ortografia na escola deve fundamentar-se numa visao pluralista 

onde a meta seja desenvolver o processo do ensino-aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Perspectivas atuais do trabalho pedagogico com a ortografia. 

Para muitos estudiosos, a razao das dificuldades em leitura e escrita esta relacionado ao grau 

de consciencia linguistica requerida para a aquisicao da escrita. Nas perspectivas atuais do 

trabalho ortografico, as atividades ortograficas tem o carater de apresentar, de forma correta, 

as informacoes fundamentals para compreensao e a reflexao do conteudo estudado sem, no 

entanto, ficarem presos a exercicios de memorizacao e reconhecimento. 

Sendo assim, a ortografia deve ser trabalhada a partir de uma pratica de leitura constante. Para 

isto, e necessario o edueador ensinar aos educandos os aspectos do ponto de vista, discursivo 

de como escrever bem. Esse trabalho de ensinar ortografia deve ser diario e abranger todas as 

atividades ou as disciplinas escolares. 

Desta feita, a correcao e a autocorrecao ortograficas nao devem ser de responsabilidade 

exclusiva das aulas de Lingua Portuguesa. Todas as atividades, quer de Linguagem, 

Matematica, Geografia, Historia e Ciencias, devem propiciar ao educando correcao, 

contribuindo para uma boa ortografia. 

E com essa intencao que Morais (2002 p.24) afirma: 

"Deixar de ensinar ortografia tambem me parece 

uma opcao ingenua, com serias implicacoes sociais 

e politicas. Como no mundo atual temos a cada dia 
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mais e mais textos para ler, a correcao das 

mensagens escritas e um aspecto fundamental para 

faeilitar a eomunicacao escrita." 

Concordamos com a afirmacao de Morais, pois ensinar ortografia e de suma importancia. Para 

isso, o edueador deve promover atividades sistematicas, onde propicie ao aluno momentos de 

observacao, reflexao, compreensao, correcao e ensina-lo operar as estruturas da lingua como 

recurso para maior enriquecimento e eficiencia da eomunicacao escrita. 

No entanto, e importante manter um trabalho de observacao e autocorrecao sistematico e 

constate, possibilitando que o educando evolua em direcao ao dominio da escrita. A fim de 

que desenvolva a competencia textual e paralelamente desempenhe tambem a competencia 

ortografica. 

Os exercicios descontextualizados de copias ditadas e treinos ortograficos nao terao grandes 

resultados se nao estiverem ligados a um habito constante de leitura. Para isso, a ortografia, 

deve ser sempre estudada dentro de um contexto de uso visando instrumentalizar o educando 

para o dominio da lingua, o que lhe permitira desenvolver uma atitude critica diante de 

qualquer producao escrita. 

A ortografia esta presente em todos os niveis de escolaridade do aluno. Portanto, nos 

educadores que fazemos parte da sociedade nos deparamos com uma gama de opcoes 

relacionadas com o aspecto da escrita. Por isso, e fundamental que o edueador saiba como 

interferir e compreender a escrita dos educandos com a finalidade de garantir que os 



22 

educandos busquem significados, mas que essa busca esteja sempre vinculada ao desejo de ler 

e escrever. 

E, para que o edueador minimize a frequencia de erros ortograficos, e imprescindfvel que 

acostume o educando, desde cedo, a fazer um trabalho de autocorrecao e revisao constante a 

cada producao escrita. Esse trabalho sistematico de autocorrecao e revisao das producoes 

escritas deverao ser incorporados nas tarefas diarias da escola. 

De acordo com as palavras de Morais (2002, p.25), 

"... uma outra atitude por parte do mestre: em vez 

de se preocupar em punir os erros (tirando 

"pontos" do aluno que os cometeu), creio que 

precisa pensar em um novo tipo de ensino: um 

ensino que trate a ortografia como objeto de 

reflexao. Para realizar esse ensino, acredito que 

precisamos, em primeiro lugar, compreender como 

esta organizado esse objeto de conhecimento - a 

norma ortografica - que ajudaremos nosso aluno a 

aprender." 

Baseando-se nas palavras de Morais, a tarefa do edueador e basicamente levar os educandos a 

compreender sem dar-lhes respostas prontas e acabadas. O edueador deve auxilia-los a inferir 

e descobrir as palavras eorretamente, porque aprender ortografia nao e so uma questao de 

memoria, e sim, existem determinadas palavras escritas que precisamos saber as regras. 
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Existem dois tipos de situacoes nos que conceme a ortografia: e a regularidade e a 

irregularidade das palavras. A regularidade na grafia das palavras possibilita a formulacao de 

regras genericas. Ja as situacoes de irregularidades ortograficas exigem a memorizacao das 

palavras. 

A regularidade ortografica das palavras culminam na elaboracao e na eonstrucao de regras 

pelo edueador, pois somente desse modo ele as internalizara. Em outras palavras, o educando 

nao recebera as regras prontas, mas sera levado a formula-las, a refletir sobre elas e a 

compreende-las. 

Enquanto que a irregularidade ortografica das palavras nao definida por regras, e sim, exige 

que o educando memorize as palavras, se sao escritas com uma determinada letra ou nao. Um 

exemplo bem claro e o que Morais (2002, p27,28) nos mostra: 

"... Pedro, aluno da segunda serie, produziu uma 

historia em que apareciam grafias como sidade 

(cidade), oje (hoje), cachoro (cachorro) honrrado 

(honrado). Em bora, todas as palavras contenham 

erros, podemos nos perguntar se eles sao devidos a 

motivos diferentes ou se tem uma unica razao se 

ser... Como nao existe uma regra, o aprendiz vai ter 

que memorizar a forma correta como acontece com 

o C e com o H nas palavras "cidades" e "hoje". 
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Entendemos que a partir da visualizacao dessas palavras e de outras palavras, isso o 

beneficiara, pois Ihe permitira grafar corretamente as palavras e levara o educando a 

autocorrecao. 

Referindo-se a essa questao Morais (2002, p.28) nos diz que: 

"... Se percebemos que os erros ortograficos tem 

causas distintas, podemos abraear a ideia de que a 

superacao de erros diferentes requer estrategias de 

ensino-aprendizagem diferentes. Isto e,para 

avancar na superacao de erros distintos, o aluno 

precisa ser ajudado a usar diferentes modos de 

raciocinar sobre as palavras. Com base na distincao 

entre regular e irregular, o professor podera 

organizar mais claramente seu trabalho decidindo o 

que o aluno precisa memorizar e o que ele pode 

compreender." 

Com base na diferenca de escritas ortograficas regulares e irregulares, cabe ao edueador, que 

e o facilitador da aprendizagem, criar na sala de aula um clima favoravel onde o educando 

tenha o prazer de escrever corretamente. 

Devemos lembrar que os erros ortograficos nao devem ser os decididos para dar nota, mas 

devem servir de pistas para o emprego de estrategias mais adequada a cada situacao. 
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Entao, em funeao da regularidade e da irregularidade na grafia das palavras, cada erro 

ortografico e eausados por motivos diferentes, dai a importancia de ser utilizadas diferentes 

estrategias de ensino-aprendizagem. Nunca nos esquecendo que se envolver caso de 

regularidade, podemos ajudar nossos educandos a compreender as regras subjacentes, isto e, 

nao decorar, e sim aprender. 

Morais (2002, p.35), respalda dizendo que: 

"E importante ressaltar que a memorizacao de 

forma correta de palavras irregulares corresponde a 

conservar na mente as imagens visuais dessas 

palavras, suas "imagens fotograficas." Nesse 

sentido, a exposicao do aprendiz aos modelos de 

escrita correta das palavras que contem 

irregularidade e fundamental para que ele 

memorize sua imagem visual.". 

Pelo exposto, podemos depreender que nesse processo o papel do edueador e o de mediador, 

questionando e provocando os educandos para que observem, analisem, reflitam, 

sintetizem,concluam; apliquem as normas descobertas a medida que estiverem ocorrendo. E 

mesmo nos casos em que a ortografia tenha um forte apelo a memorizacao, a aprendizagem 

da grafia correta nao deve constituir um processo passivo, trata-se de uma construcao 

individual, para qual acoes pedagogicas decisivas tem muito a contribuir. 

Podemos concluir que a instituicao escolar e a responsavel pelo ensino da leitura e da escrita, 

e cabe a escola, ampliar as experiencias dos educandos de maneira que eles possam ler e 
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produzir diferentes textos. Para isso, e de grande relevancia que, a escola procure se preocupar 

com o desenvolvimento dos conhecimentos relativos a aprendizagem da escrita, comece 

desde a educacao infantil, e isto promovera situacoes de ensino-aprendizagem sobre a 

ortografia. 
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3- PROJETO SOBRE A ORTOGRAFIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DESENVOLVIDA DURANTE O EST AGIO 

SUPERVISION ADO 

3.1-Diagnostko da Competencia Ortografica. 

No inicio do mes de fevereiro de 2007 entre os dias 05 a 09 do ano corrente, eu como 

educadora titular da sala de aula do 5° ano do Ensino Fundamental Desembargador Boto, fiz o 

diagnostico dos educandos em relacao a competencia ortografica observando os seus 

desempenhos no tocante a: 

• Participacao dos educandos nas atividades de classe e nas atividades de casa; 

• Aprendizagem na leitura e escrita; 

• Participacao nos trabalhos individuals ou em grupo; 

• Sabem se expressar corretamente; 

• Procura compreender o que le; 

• Sabe manusear o dicionario; 

• Se os erros ortograficos sao de origem regulares e irregulares. 

Feita as observacoes no decorrer da semana, pude ver que muitos educandos nao fazem as 

tarcfas de casa, nao conseguem ainda produzir textos, alguns tem dificuldades em se 

expressar. Mas, como nao devemos generalizar tem educandos que desenvolveu bem as suas 

atividades. 

Portanto, preciso agora trabalhar metodos que levem esses educandos que esulo com 

dificuldades a conscientizar-se da importancia do seu processo de aprendizagem. 
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Apos o diagnostico realizado no dla 02 de marco detectei educandos com dificuldades na 

escrita. A partir desse diagnostico passei a trabalhar a ortografia com mais clareza, passando 

atividades para trabalhar os erros de origem regulares e irregulares. 

E importante salientar que a competencia ortografica e um processo sistematico, por essa 

razao, precisa ser feito atraves de muitas atividades. Que separem as situacoes que exigent 

reflexao e as que exigem memorizacao, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2-Caracterizacao da Escola onde realizou-se o Estaglo Supervisionado. 

3.2.1-E. E. E. I . E. F. Desembargador Boto, localizada na zona urbana centro de Cajazeiras, 

proximo ao colegio Dom Moises Coelho e o Cemiterio velho da cidade. As mas adjacentes 

sao bem movimentadas, porem, a ma da Escola nao e tao movimentada. 

3.2.2 - Historico 

A Escola Estadual de Educacao Infantil do Ensino Fundamental Desembargador Boto foi 

criadanodia 10/05/1931. 

A diretora informou que nao tem nenhum documento sobre a historlcidade da Escola, apenas 

o decreto da criacao. 

3.2.3 - Clientela: 

A Escola dispoe de: 

- 02 salas de Educacao Infantil; 

- 02 salas de 1° ano; • .'-' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.^î fmHKMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PR0FESS0RES 
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- 01 sala de 2° ano; 

- 01 sala de 3° ano; 

- 01 sala de 4° ano; 

- 01 sala de 5° ano; 

- 02 salas de Ensino Jovens e Adultos; 

- 02 salas do 1° e 2° segmento (5
a e 6

a); 

- 02 salas de recursos (manha e tarde). 

3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4 - Turnos: 

A E. E. E. I . E. F. Desembargador Boto funciona nos tres turnos, manha, tarde e noite. 

3.2.5 - Numeros de educandos: 

Pre. 1-14 educandos - tarde 

Pre. I I - 20 educandos - tarde 

1° ano - 18 educandos - manha 

1° ano - 25 educandos - tarde 

2° ano - 18 educandos - manha 

3° ano - 34 educandos- manha 

4° ano - 24 educandos - manha 

5° ano - 1 8 educandos - manha 

l
a

 serie (EJA) - 20 educandos - noite 

2 a serie (EJA) - 23 educandos - noite 

1° e 2° segmento - 65 educandos - noite 
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3.2.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Situacao funcional dos educandos: 

A Escola tem no total 18 educadores ativos, sendo 8 efetivos e 8 contratados. 

3.2.7 - Cursos que oferece: 

Quanta aos cursos a Escola oferece a Educacao Infantil, o Ensino Fundamental l
a fase, a EJA 

e o 1° e 2° segmentos. 

3.2.8 - Principals problemas: 

• Recursos financeiros insuficiente; 

• Desinteresses dos educandos; 

• Integracao dos pais com a escola; 

• Falta de apoio pedagogico ( supervisor, coordenador); 

Dentre outros problemas do dia-a-dia escolar. 

3.3 - DESCRICAO DO P R O J E T O D E T R A B A L H O C O M A ORTOGRAFIA 

Este capitulo constitui o cerne da pesquisa. 

Nele pretende-se relatar e analisar as experiencias vivenciadas durante o periodo do Estagio 

Supervisionado, a partir do tema "O Ensino de Ortografia: uma pratica que precisa ser 

ressignificada", sobre tudo no Ensino Fundamental. Muitos educadores alegam que a 

ortografia e uma das grandes dificuldades que os nossos educandos enfrcntam no cotidiano 

escolar. 
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Morais (2002, p. 22), nos mostra que: "Incorporar a norma ortografica e consequentemente 

um longo processo para quern se apropriou da escrita alfabetica". 

Acredita-se que os educadores saibam que o ensino da ortografia e algo inerente ao educando 

no contexto pedagogico, de sua aprendizagem que significa compreender e escrever 

corretamente. 

E esse tipo de aprendizagem deve se manifestar nas primeiras etapas da vida estudantil. 

Porque, e nessa etapa que os educandos estao em processo de alfabetizacao, e compreende 

mais as normas deste sistema ortografico do ensino. Muito dos quais a crianca tenta se 

apropriar, estao historica e culturalmente dados, e que, as condicoes historicas e a linguagem 

oral e escrita, funcionam como elementos mediadores da relacao crianca e objeto de 

conhecimento. 

Nesse sentido, este estudo foi realizado com os educandos do Ensino Fundamental l a fase, da 

cidade de Cajazeiras - PB, na Escola Estadual de Educacao Infantil do Ensino Fundamental 

Desembargador Boto, numa sala do 5° ano, com 18 educandos. Pretendeu-se, com isto, tcr 

uma visao mais proxima das questSes que envolvem a abordagem desta tematica na escola. 

Para a realizayao deste projeto na escola, utilizou-se como tecnicas atividades escritas, tais 

como producao de frases, de textos,ca?azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — palavras, uso do dicionario como tambem 

atividades escritas e orais. 

No decorrer das atividades feitas, trabalhei a ortografia considerando os casos regulares e 

irregulares, fazendo correcao das palavras escritas com o objetivo do educando desenvolver 
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essa competencia. E a partir dessas atividades procurou-se conduzir os educandos a uma 

reflexao acerca dos assuntos sobre a ortografia. 

Na primeira semana de desenvolvimento do projeto realizamos as seguintes atividades: 

• Producoes textuais e exercicios escritos com a finalidade de enfatizar a abordar as 

questoes relacionadas as irregularidades ortograficas. Nestas producoes e 

exercicios foram dada enfase as palavras escritas com g ou ss. Foram trabalhadas 

diversas situacoes em que o educando necessita decorar a forma de escrever, visto 

que o trabalho era voltado para as situacoes irregulares. 

Na segunda semana de desenvolvimento do projeto realizamos as seguintes atividades: 

• Producao de frases c exercicios escritos objetivando destacar palavras regulares e 

irregulares, que sao escritas com s ou z. Foi usado tambem o dicionario como meio 

de entendermos como sao escritas determinadas palavras, e tambem como o 

educando desenvolveu o habito de usa-lo. Nesta semana as atividades realizadas 

envolviam tanto situacoes de memorizacao, como tambem atividades de 

compreensao da grafia das palavras. 

Portanto se pretendemos formar educandos capazes de escrever corretamente, faz-se 

necessario a realizacao de trabalhos que permitam incutir no educando o ato de escrever como 

algo prazeroso, estimulante e motivador. E que esta motivacao esteja intimamente ligada as 

relacoes afctivas que os educandos possam ir estabelecendo com a lingua escrita. 

Em suma, o instrumento fundamental da aprendizagem utilizada na escola e a linguagem oral 

e a linguagem escrita. E e atraves dessa linguagem, a oral e a escrita e que o educando 
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aprende o mundo que o cerca, transmite e recebe mensagens e atua como agente no grupo em 

que vive. 

O edueador nesse contexto assume o papel de facilitador do aprendizado, deixando que os 

proprios educandos construam o sentido de suas atividades. 

De acordo com o PCN (Parametros Curriculares Nacionais), de lingua portuguesa, e 

necessario que se compreenda que leitura e escrita sao praticas complementares, ibrtemente 

relacionadas, que se modificam mutuamente no processo de letramento a escrita que 

translbrma a fala e a fala influencia a escrita, sendo que a leitura nos fornece a materia -

prima para a escrita. 

Com o objetivo de formarmos educandos capazes de compreender o que le e escrever, e 

preciso que os educadores organizem um trabalho educativo, oferecendo materiais de 

qualidade e excelentes estrategias didaticas. E que este trabalho sobre a ortografia seja diario e 

estimulante, incentivando a criatividade e diversifique as atividades no intuito de que todos e 

nao apenas alguns aprendam de maneira significativa. 

Ressaltando que o ato de escrever de acordo com a norma culta e imprescindivel como fator 

de inclusao social, visto que esta escrita e imprescindivel nas situacoes formais, sobretudo de 

ingresso no mercado de trabalho. 
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JUSTIFICATIVA 

Minha proposta de trabalho para o Estagio Supervisionado em Docencia nas series Iniciais do 

Ensino Fundamental, permitira que os educandos despertem para o habito de ler e escrever de 

maneira correta, fortalecendo dessa forma, a producao de conhecimento no tocante as normas 

ortograficas. 

No entanto, cabe ao edueador, ampliar seus conhecimentos, desenvolver novas habilidades 

para que possam ser aplicados em sala de aula percebendo assim, a importancia de escrever 

corretamente e ter uma boa leitura. 

Portanto, no decorrer do trabalho buscarei desenvolver varias atividades que motive os 

educandos a despertar o interesse pela escrita e pela leitura e que nesse processo seja 

priorizado o desenvolvimento da competencia ortografica. 
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OBJETTVOS 

• Identificar se os erros ortograficos sao regulares ou irregulares. 

• Exercitar a agilidade mental e a memorizacao. 

• Propor atividades que trabalhem palavras regulares e irregulares visando aprimorar a 

competencia ortografica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONTEUDOS 

• Palavras escritas com_c_ ou ss. 

• Palavras com s ou z. 

• Palavras com Lou u. 

• Palavras com x que tenham som de ch, ss ou z. 

METODOLOGIA 

A proposta do curso para o Estagio Supervisionado sera desenvolvida atraves da vivencia de 

atividades praticas. 

Faz parte desta proposta, organizar exercicios escritos sendo esses exercicios formulacao de 

frases, textos, jogos ortograficos, caca - palavras, aulas esportivas, desafios e leitura de 

palavras trabalhadas. Com perspectivas de contribuir no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. 
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CRONOGRAMA 

ATIVIDADES MESE 

Durante a primeira semana de fevereiro fiz o 

diagnostico dos educandos atraves de 

observacoes. 

FEVEREIRO MARCO Durante a primeira semana de fevereiro fiz o 

diagnostico dos educandos atraves de 

observacoes. 

5 6 7 8 9 02 07 14 21 28 

Durante a primeira semana de fevereiro fiz o 

diagnostico dos educandos atraves de 

observacoes. X X X X X 

• Aula ejportiva, exercicios escritos e 

producao de texto com palavras 

escritas com ss ou e. destacando 

palavras regulares e irregulares. 

X • Aula ejportiva, exercicios escritos e 

producao de texto com palavras 

escritas com ss ou e. destacando 

palavras regulares e irregulares. 

• Trabalhar palavras escritas com s ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

z, atraves de leituras, exercicios 

escritos e o uso do dicionario. 

X • Trabalhar palavras escritas com s ou 

z, atraves de leituras, exercicios 

escritos e o uso do dicionario. 

• Explorei palavras escritas com ss ou 

9 e em seguida apliquei uma 

atividade mimeografada, formando 

frases. 

X • Explorei palavras escritas com ss ou 

9 e em seguida apliquei uma 

atividade mimeografada, formando 

frases. 

• Trabalhei palavras escritas com 1 ou 

u no final de uma palavra ou 

intercalada, fazendo bastante leitura 

dessas palavras escritas com 1 ou u 

no final ou intercalada, com 

exercicios escritos. 

X • Trabalhei palavras escritas com 1 ou 

u no final de uma palavra ou 

intercalada, fazendo bastante leitura 

dessas palavras escritas com 1 ou u 

no final ou intercalada, com 

exercicios escritos. 

• Explorei palavras escritas com x mas 

tem o som de ch, ss ou z, atraves de 

leitura, uso do dicionario e 

atividades escritas. 

X • Explorei palavras escritas com x mas 

tem o som de ch, ss ou z, atraves de 

leitura, uso do dicionario e 

atividades escritas. 
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CULMINANCIA 

Durante esse periodo estagiando no 5° ano do Ensino Fundamental da l
a fase, observer que os 

educandos se sairam bem em relacao ao ensino da ortografia. Os cadernos que foram feito as 

atividades escritas estao a disposicao dos mesmos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AVAL I AC AO 

Sabemos que a avaliacao e uma atividade que busca orientar e regular o processo de ensino -

aprendizagem, para obtencao dos melhores resultados possiveis. Nao podemos nos furtar a 

uma avaliacao para verificar em que medida houve progresso do educando. Atraves de 

exercicios escritos, leituras foi possivel identificar que os educandos se desenvolveram na 

medida do interesse em aprender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

; ' -PAL 
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CONCLUSAO 

Ao termino de um trabalho dessa natureza e que se percebe como a leitura e a escrita sao 

complementares e estao fortemente relacionadas. Quanto mais atos de leitura e escrita a 

escola proporcionar aos educandos mais chances tera de transforma-los em cidadaos usuarios 

competentes e participantes do desenvolvimento da vida em sociedade. 

Pudemos concluir que, a ortografia desempenha um papel central no processo de educacao 

formal nas sociedades letradas. Para isso, e importante que, desde a educacao infantil, a escola 

se preocupe com o desenvolvimento dos conhecimentos relativos a aprendizagem da escrita. 

Vale salicntar que o trabalho desenvolvido contribuira, de forma significativa, para meu 

desempenho profissional, visto que a ortografia e um instrumento indispensavel na pratica 

educativa. 

Esperamos que o tema abordado nesta monografia sirva de reflexao, consequentemente de 

ponto de partida para novos estudos e questionamentos acerca do tema. 
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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