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APRESENTAÇÃO 
Fomos surpreendidos e surpreendidas, em 2020, por uma pandemia: a do novo 

coronavírus. O distanciamento social, reconhecido como a mais eficiente medida para 
barrar o avanço do contágio, fez as escolas e universidades suspenderem as suas 
atividades presenciais e pensarem em outras estratégias de aproximação entre estudantes 
e profissionais da educação. E é a partir desse lugar de distanciamento social, permeado por 
angústias e incertezas típicas do contexto pandêmico, que os/as docentes pesquisadores/
as e os/as demais autores/as tiveram seus escritos reunidos para a organização deste livro.

Como evidenciou Daniel Cara em uma fala na mesa “Educação: desafios do nosso 
tempo”, no Congresso Virtual UFBA, em maio de 2020, o contexto pandêmico tem sido uma 
“tempestade perfeita” para alimentar uma crise que já existia. A baixa aprendizagem de 
estudantes, a desvalorização docente, as péssimas condições das escolas brasileiras, os 
inúmeros ataques à Educação, Ciências e Tecnologias, e os diminutos recursos destinados 
a essas esferas são alguns dos pontos que caracterizam essa crise. A pandemia, ainda 
segundo Daniel Cara, só escancara o quanto a Educação no Brasil é uma reprodutora de 
desigualdades. 

Nessas condições de produção, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as 
diferentes questões educacionais, sobretudo aquelas que se entrecruzam com o contexto 
educacional, e que geram implicações sobre ele. Direcionar e ampliar o olhar em busca de 
soluções para os inúmeros problemas educacionais postos pela contemporaneidade é um 
desafio, desafio este aceito por muitos/as professores/as pesquisadores/as brasileiros/as, 
como estes/as cujos escritos compõem esta obra.

O cenário político de descuido e destrato com as questões educacionais, vivenciado 
recentemente, nos alerta para uma necessidade de criação de espaços de resistência. É 
importante que as inúmeras problemáticas que, historicamente, circunscrevem a Educação 
sejam postas e discutidas. Precisamos nos ouvir e sermos ouvidos/as, criando canais de 
comunicação  – como é, inclusive, este livro –  que possam provocar aproximações entre 
a comunidade externa, de uma forma geral, e as diversas ações que são vivenciadas no 
interior da escola e da universidade.   

As discussões empreendidas neste volume de “A Educação, dos primórdios ao 
século XXI: perspectivas, rumos e desafios”, por terem a Educação como foco, produzem 
um espaço oportuno de discussão sobre o campo educacional, mas também um espaço 
de repensar esse mesmo campo em relação à prática docente, considerando os diversos 
elementos e fatores que a constituem, intercruzam e condicionam.

Este livro reúne um conjunto de textos originados de autores e autoras de diferentes 
estados brasileiros e países, e que tem a Educação como temática central, perpassando 
por questões de gestão escolar, inclusão, gênero, ciências e tecnologias, sexualidade, 
ensino e aprendizagem, formação de professores, profissionalismo e profissionalidade, 



ludicidade, educação para a cidadania, política, economia, entre outros. 
As autoras e os autores que constroem esta obra são estudantes, docentes 

pesquisadoras/pesquisadores, especialistas, mestres ou doutoras/doutores e que, partindo 
de sua práxis, buscam, com “novos” olhares, compreender as problemáticas cotidianas 
que as/os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria 
uma reação em cadeia, já que, pela mobilização das autoras e dos autores, pela reflexão 
das discussões por elas/eles empreendidas, mobilizam-se também os/as leitores/as, 
incentivados/as a reinventarem os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a 
educação brasileira. Nesse movimento, portanto, desejamos a todas e todos uma leitura 
produtiva, engajada e lúdica!

Américo Junior Nunes da Silva
Thiago Alves França 

Tayron Sousa Amaral
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RESUMO: O racismo é um tema que está 
na sociedade. Mas, por muito tempo, esteve 
fora das escolas. Com o advento da lei 
10.639/03 e sua posterior alteração, através 
da 11.645/2008, o ensino das relações raciais 
tornou-se obrigatório no currículo escolar. 
Assim, a introdução da temática africanidade 
na prática pedagógica escolar dos anos iniciais, 
possibilita o reconhecimento e a valorização 
das pessoas negras na sociedade brasileira. 
Ademais, o surgimento de autores (as) negros 
(as), contribui para o acesso a uma produção 
literária não canônica, cria novas representações 
dos povos negro e estimula a discussão sobre 
questões raciais durante o ensino da literatura 
africana e afro-brasileira. Nessa perspectiva, 
o presente ensaio, pretende analisar e discutir 
a importância do afroletramento no combate 
ao racismo interseccional nos anos iniciais, 
por meio da literatura infantil. Desta maneira, 
entende-se que a utilização de obras literárias 

infantis com temáticas afrocentradas permite o 
empoderamento e a emancipação de grupos 
historicamente subalternizados, incluindo as 
meninas negras. E também, favorece a quebra 
dos estereótipos racistas. 
PALAVRAS - CHAVE: Afroletramento; Literatura; 
Anos iniciais.

AFROLETRAMENTO IN THE INITIAL 
YEARS

ABSTRACT: Racism is a topic that is in society. 
But for a long time, he was out of schools. With 
the advent of Law 10.639 / 03 and its subsequent 
amendment, through 11.645 / 2008, the teaching 
of race relations became mandatory in the 
school curriculum. Thus, the introduction of the 
Africanity theme in school pedagogical practice 
in the early years, allows the recognition and 
appreciation of black people in Brazilian society. 
Furthermore, the rise of black authors contributes 
to access to a non-canonical literary production, 
creates new representations of black people 
and encourages discussion on racial issues 
during the teaching of African and Afro-Brazilian 
literature. In this perspective, this essay aims to 
analyze and discuss the importance of African 
literacy in combating intersectional racism in the 
early years, through children’s literature. In this 
way, it is understood that the use of children’s 
literary works with Afrocentric themes allows the 
empowerment and emancipation of historically 
subordinated groups, including black girls. It also 
favors the breaking of racist stereotypes.
KEYWORDS: Aphroletraction; Literature; Initial 
years.
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1 | INTRODUÇÃO
A partir dos conhecimentos adquiridos nas aulas sobre História da África no 

Mestrado Profissional em História (ProfHistória), assim como por respeito à epistemologia 
feminista de Djamila Ribeiro1, convém explicitar neste trabalho, nosso posicionamento 
específico na sociedade brasileira. Pois, é deste lugar particularizado e corporificado que 
compreendemos a realidade ao nosso entorno e, consequentemente, produzimos este 
conhecimento: mulher branca e homem branco. 

Desta forma, dependemos da consciência da nossa posição particular, enquanto 
mulher e homem, cisgêneros, professores e brancos, para refletir e discutir sobre a situação 
racial brasileira com base em experiências nas quais desconhecemos, seja em razão 
da nossa opressão ou dos nossos privilégios. Contudo, a nossa subjetividade múltipla, 
contraditória e em pleno processo, impedem que as características descritas anteriormente 
nos limitem. Pelo contrário, ao entender nosso lugar social, isso nos permite adotar uma 
postura crítica e ética para que a partir dessa posição, possamos contribuir para uma 
sociedade menos desigual. Isso porque:

Quando demarcamos a localização de onde falamos nos despimos da ideia 
de que falamos em nome daquele grupo social específico, e sim sobre aquele 
grupo a partir do lugar onde estou; e, se nesse momento, o atravessamento 
dos marcadores sociais me coloca em um lugar socialmente privilegiado, 
posso utilizar desse pretenso privilégio para lutar contra determinadas 
opressões (Assis, 2019, p. 47).

Entretanto, nossos privilégios oprimem e nossa posição social não significam 
nada, se não utilizarmos essas estratégias para romper com as estruturas de poder que 
organizam a sociedade hierarquicamente em gênero, raça, classe, orientação social, entre 
outras. Desta maneira, o feminismo interseccional cunhado por Kinberlé Crenshaw2, nos 
enseja vislumbrar com clareza a pluralidade e a desigualdade dos modos de experimentar 
a realidade considerando a dinamicidade e complexidade do cruzamento das relações 
sociais que configuram marcas específicas de opressão. Pois, segundo Crenshaw (2002): 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos 
da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, 
raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma 
como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de 
tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. 
(CRENSHAW, 2002, p. 177)

1 RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento: Justificando, 2017. O livro integra uma coleção 
mais ampla, denominada “Feminismos Plurais”.
2 CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao 
gênero. In: Revista Estudos Feministas, 2002, vol.10, n.1, p.171-188.
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Assim, dependendo do lugar social que a mulher ocupa, o gênero é vivenciado 
de maneira diferente. Isso porque, as mulheres negras e de classes populares, devido a 
vários fatores de opressão e exclusão, possuem desafios adicionais para o acesso aos 
direitos sociais e políticos.  A exemplo disto, as mulheres negras representam os maiores 
índices de vítimas de assassinato, são as que mais sofrem violência doméstica e as que 
recebem menores salários. E ainda vivenciam diferentes situações de exploração corporal, 
evidenciadas na letra da música de Elza Soares: “a carne mais barata do mercado é a 
carne negra”. Deste modo, o combate aos preconceitos raciais e discriminações de gênero, 
envolve reconhecer os desdobramentos dessa interseção e de como a mesma afeta a vida 
das mulheres negras. 

Logicamente, torna-se importante abordar questões étnico-raciais, de gênero e 
sexualidade nas escolas. Principalmente porque no cenário sociopolítico brasileiro de 
2020, pautas relacionadas aos Direitos Humanos e Educação vem sendo ameaçadas 
por grupos radicais e extremistas que tentam minar as políticas públicas de reparação 
histórica pelos crimes cometidos ao povo negro, bem como desejam implementar uma 
falsa educação escolar neutra. Por conseguinte, debater formas de erradicar o racismo 
em nossa sociedade, pode e deve começar na escola. 

Acertadamente, citou a ativista e filósofa Angela Davis “ Numa sociedade racista, 
não basta não ser racista é preciso ser antirracista”.  E isto significa atuar como agente 
de mudança, procurando idealizar medidas para o enfretamento estrutural e institucional 
ao racismo. Ainda Rüsen (2006 apud Borges 2019), sublinha que a dimensão prática do 
conhecimento histórico, resulta na construção de identidades e na tomada de posicionamento 
perante problemas que exigem algum tipo de orientação baseada na experiência e na 
interpretação do tempo. Por isso, em razão do nosso compromisso ético-político, enquanto 
professores de História e cidadãos conscientes, pretendemos abordar neste ensaio, 
estratégias pedagógicas para romper com a exclusão de pessoas negras, em destaque as 
mulheres negras, devido as opressões interseccionais presentes na sociedade brasileira. 

 A escola então, se apresenta como um espaço privilegiado para a promoção de uma 
educação antirracista, em consonância com propósitos das leis 10.639/2003 e 11.645/2008. 
Nesse contexto, práticas pedagógicas conscientes e inclusivas podem desnaturalizar os 
estereótipos e ideologias preconceituosas e racistas (Souza e Dias, 2017), responsáveis 
pela manutenção/reprodução/criação de desigualdades e violências contra pessoas que 
não atendem aos modelos hegemônicos e que, por esse motivo ficam marginalizados na 
sociedade. 

Nada obstante, reforçar a luta contra o racismo significa posicionar a população 
negra como agente da transformação da realidade vivida. Dessarte, a afrocentricidade3 

3 “A afrocentricidade é uma proposta teórica do professor Molefi Kete Asante (1980), idealizador e diretor do primeiro 
programa de Doutorado de estudos Africanos criado na Universidade de Temple, em Filadélfia, no final da década de 
1980. Como referência teórica explicitada na qualidade de paradigma, a afrocentricidade vem sendo elaborada em 
grande parte por estudiosos oriundos da diáspora de fala inglesa. Mas, como linha de pesquisa e reflexão, dá conti-

https://www.sinonimos.com.br/por-conseguinte/
https://www.sinonimos.com.br/acertadamente/


 
A Educação dos Primórdios ao Século XXI: Perspectivas, Rumos e Desafios Capítulo 5 54

adentra nas escolas como proposta epistemológica, pois isso contribui para que os (as) 
alunos (as) se reconheçam na produção histórica e cultural do país (Nascimento, 2009). 
Portanto:

Enriquecer o debate intelectual, a produção acadêmica, as práticas 
pedagógicas e dialogar com toda a sociedade brasileira com o firme propósito 
de estabelecer topologias epistêmicas que reinventem, reconstruam e 
ressignifiquem os lugares, as narrativas, os saberes e, sobretudo, redefinir os 
critérios que estabelecem a legitimidade de determinadas práticas e dinâmicas 
intelectuais como inválidas e outras, válidas. Se as referências africanas 
ainda estão pouco disponíveis e marginalizadas, um diálogo despido de 
ideias estereotipadas a respeito da afrocentricidade pode ser muito fértil para 
colocar pesquisas afrocentristas à serviço de várias estratégias no campo da 
educação em favor da diversidade étnica e racial (NOGUERA, 2010, p. 14)

Existe, logo, a necessidade de repensar a educação sob a perspectiva afrocentrada. 
Por isso, a adoção do afroletramento4 nas escolas, propicia o empoderamento e a 
valorização das pessoas negras (Vieira, 2020), em especial à mulher negra. Por conseguinte, 
Mendonça (2020) assinala que intervenções pedagógicas envolvendo práticas afroletradas  
corroboram com a formação de crianças (negras e não negras) para um novo olhar sobre 
as relações étnico-raciais. Nesse sentido, o ensino da cultura africana e afro-brasileira 
por meio da literatura infanto-juvenil oportuniza ao (à) aluno (a) participar de práticas de 
linguagem voltadas a construção de uma identidade racial positiva (Alves, 2018). 

Ademais, a ressignificação das práticas pedagógicas, contribuem para a formação 
de leitores críticos e conscientes acerca da contribuição do povo negro na História do Brasil 
(Souza e Dias, 2017). De acordo com Mendonça 2020, a prática do uso da literatura afro-
brasileira:

Permite aos seus leitores reflexões de aceitação e respeito de/por si e por/
pelo outro, uma vez que se identificando, o leitor constrói sua imagem 
social, e identificando o outro a consciência de pluralidade se estabelece, 
desenvolvendo no indivíduo a concepção de respeito e liberdade. O uso 
do meio literário permite ao seu interlocutor considerar realidades até então 
inexistentes para ele, facilitando a construção de uma educação libertária e 
não preconceituosa (Mendonça, p. 56, 2020).

nuidade a uma longa tradição que costuma chamar de abordagem afrocentrada, desenvolvida desde o século XIX por 
autores que não lhe atribuíam esse nome. A obra de maior fôlego e consistência nessa linha é a do cientista e intelectual 
senegalês Cheikh Anta Diop. Embora sua obra constitua referência básica da Afrocentricidade, Diop não trabalhava 
com esse conceito. A proposta como orientação epistemologia explícita, foi idealizada por Molefi K. Asante no seu livro 
Afrocentricity: the theory of social change (Afrocentricidade: a teoria da mudança social, 1980) e passou a ser ampla-
mente divulgada após a morte de Diop, em 1986. ” (NASCIMENTO, E.L.: 2009: p. 29)
4 O afroletramento, é umas das diversas práticas de letramento (STREET, 2006). Nesse sentido, letramento é pensado 
aqui na perspectiva de Magda Soares (2003), que afirma “Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro 
de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. Assim, afroletrar é usar ele-
mentos ligados a cultura afro, para o letramento e para a alfabetização. É ensinar desde a educação infantil a importân-
cia da cultura africana e também a indígena para o desenvolvimento do nosso país. Afroletrar é fazer as crianças negras 
e pardas a terem orgulho da sua cor, do seu cabelo, do seu nariz, da sua cultura, da sua religiosidade (Vieira, 2020).

https://www.sinonimos.com.br/por-conseguinte/
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Assim, a imagem negativa da mulher negra, construída histórica e socialmente, pode 
ser descontruída a partir do trabalho com obras literárias no espaço escolar. Incentivando 
os (as) estudantes sentirem orgulho de sua ascendência, de sua cor, bem como 
despertar o desejo de pertencimento (Alves, 2018), aumentando ainda a autoestima dos 
afrodescendentes. Em vista disso, este ensaio, pretende analisar e discutir a importância 
do afroletramento no combate ao racismo interseccional nos anos iniciais, por meio da 
literatura infantil. 

2 | AFROLETRAMENTO NOS ANOS INICIAIS

“A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ‘ninar os da 
casa grande’ e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. ”

Conceição Evaristo

A História brasileira, durante muito tempo, esteve baseada no colonialismo, 
patriarcalismo e escravismo. E isto, gerou uma produção científica que examinava a trajetória 
da sociedade brasileira sob a concepção eurocêntrica. Assim, essa historiografia oriunda 
de uma abordagem eurocêntrica, tentou apagar dos currículos escolares a importância da 
África e a contribuição histórica dos povos africanos na formação da sociedade brasileira. 
Logo, as narrativas históricas presentes nos livros didáticos, invisibilizou a história e a 
cultura dos africanos e afrodescendentes (Silva, 2018), bem como destituíram o valor 
e o lugar de existência das pessoas negras. Dessa maneira, as pessoas negras foram 
descentradas de sua própria história pela supremacia branca. 

A escritora nigeriana Chimamanda Adiche (2009), entretanto, desperta atenção para 
os perigos da história única5. Segundo a autora é assim que se cria uma única história:

Mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e 
será o que ele se tornará. É impossível falar sobre única história sem falar sobre 
poder [...] Como são contadas, quem as conta, quando e quantas histórias são 
contadas, tudo realmente depende do poder. Poder é a habilidade de não só 
contar a história de outra pessoa, mas de fazê-la a história definitiva daquela 
pessoa. O poeta palestino Mourid Barghouti escreve que se você quer destituir 
uma pessoa, o jeito mais simples é contar sua história, e começar com “em 
segundo lugar”. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos, 
e não com a chegada dos britânicos, e você tem uma história totalmente 
diferente [...] Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido 
usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser 
usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade 
de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. 
(ADICHIE, 2009)

5 Pegar toda a complexidade de uma pessoa e de seu contexto e reduzi-los a um só aspecto é o que Chimamanda 
chama de o perigo da história única. 

https://www.sinonimos.com.br/em-vista-disso/
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Todavia, desmistificar a ideologia hegemônica das classes dominantes que 
desconhece e silencia a história e a cultura dos grupos étnicos-raciais marginalizados, 
inclui: 

Conhecer para entender, respeitar e integrar, aceitando as contribuições 
das diversas culturas, oriundas das várias matrizes culturais presentes 
na sociedade brasileira, deve ser o objetivo específico da introdução nos 
currículos do tema transversal Pluralidade Cultural e Educação, que considero 
universal, pela sua abrangência e importância social (Silva, p.21, 2018).

Nesse sentido, é de suma relevância incluir a educação para as relações étnico-
raciais nas escolas. Pois, “[...] o campo da educação, chamado de “educação das relações 
étnico-raciais”, dialoga com a noção de raça, etnia, preconceito, discriminação e racismo” 
(GONÇALVES e RIBEIRO, 2014, p.11). Por isso, no espaço escolar, as práticas pedagógicas 
dos (as) professores (as), propiciam situações de superação racial e valorização da cultura, 
história e religião da comunidade africana e afrodescendente. Porquanto é dever da escola, 
segundo Munanga (2004):

Ensinar aos alunos as contribuições dos diferentes grupos culturais na 
construção da identidade nacional; mudar o currículo e a instrução básica, 
refletindo as perspectivas e as experiências dos diversos grupos culturais, 
étnicos, raciais e sociais; realçar a convivência harmoniosa dos diferentes 
grupos culturais; o respeito e a aceitação dos grupos específicos na 
sociedade; - enfoque sobre a redução dos preconceitos e a busca da 
igualdade de oportunidades educacionais e de justiça social para todos, 
enfoque social que estimule o pensamento analítico e crítico centrado na 
redistribuição do poder, da riqueza e dos outros recursos da sociedade entre 
os grupos (MUNANGA, 2004, p. 5).

Por conseguinte, é preciso relocar os “lugares africanos” e evidenciar os homens 
negros e as mulheres negras protagonistas nos diversos processos de produção de 
conhecimento. Conforme citado na epígrafe por Evaristo, a “escrevivência” africana, o lugar 
de onde se fazem as novas narrativas, deve “incomodar” a lógica eurocêntrica, porque, se 
não tivermos esse compromisso, isto não se modificará jamais. Destarte, a Afrocentricidade 
oferece ao povo negro um entendimento próprio de mundo, colocando as pessoas negras no 
centro do discurso, não mais como margem. Porém, Asante adverte que a Afrocentricidade 
não é a versão negra do eurocentrismo, pois nesta concepção há uma supremacia branca 
[...]” (ASANTE, 1991, p.  170). E na interculturalidade: “diferentemente do eurocentrismo, 
a afrocentricidade condena a valorização etnocêntrica às custas da degradação das 
perspectivas dos outros grupos” (ASANTE, 1991, p. 171). 

Ademais, superar o racismo na escola, depende do trabalho de professores (as) 
comprometidos com uma educação antirracista, por meio da qual, conseguem:
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[...] desmistificar os valores particulares que os currículos escolares muitas 
vezes tentam tornar gerais e hegemônicos. Sendo, que os professores (as) 
comprometidos com a formação cidadã têm condições didático pedagógicas 
de “[...] combater com eficácias a forma estereotipada e preconceituosa com 
que os afrobrasileiros são enfocados nos livros didáticos: na maioria das 
vezes, aparecem como e enquanto escravizados” (SISS; BARRETO, 2014, 
p.54).

A partir desse entendimento, ressignificar a prática pedagógica escolar mostra-
se basilar para que seja possível desconstruir os estereótipos racistas e desnaturalizar 
o lugar de invisibilidade das pessoas negras. Mas, se as crianças pertencem ao futuro, e 
ensajamos um país sem desigualdades raciais, como educar crianças brancas antirracistas 
e crianças negras conscientes de sua história e cultura? Assim, neste ensaio, a resposta a 
esta pergunta encontra-se no ensino afrocentrado, cujas abordagens propiciam ao (a) aluno 
(a) ler historicamente o mundo, compreendendo o contexto sócio histórico no qual estão 
inseridos. Isso acorda com Freire (1989, p. 9), onde “a leitura do mundo precede a leitura 
da palavra”, ou seja, as pessoas já nascem com a capacidade inerente de ler e interpretar 
o mundo que vivenciam e em que vivem. O ato de ler assegura a capacidade de dialogar 
com esse mundo, transformando-o e aprendendo a argumentar essa transformação com 
criticidade.

Com o advento de pesquisadores (as) e escritores (as) negros (as), os paradigmas 
de construção do conhecimento estão sendo transformados, favorecendo o surgimento 
de historiografias que se contrapõem a escrita tradicional e que evidenciam o povo negro, 
inclusive a mulher negra. Assim, os livros de literatura vêm expandindo o conhecimento 
sobre a África e a diáspora africana, permitindo que as pessoas negras conheçam suas 
raízes e adquiram um sentimento de pertencimento racial. E, o encontro com essa origem, 
portanto, se faz uma oportunidade ímpar para romper com os estereótipos racistas e 
fortalecer as discussões antirracistas e sexistas. Pois, conforme Silva (2005):

A presença dos estereótipos nos materiais pedagógicos e especificamente 
nos livros didáticos, pode promover a exclusão, a cristalização do outro em 
funções e papéis estigmatizados pela sociedade, a auto-rejeição e a baixa 
auto-estima, que dificultam a organização política do grupo estigmatizado 
(Silva, 2005, p. 24)

Sendo assim, Mônica Lima afirma que não há como recuperar a africanidade sem 
conhecer a própria história da África. Ao mesmo tempo, é necessário:

Despir-nos dos preconceitos etnocêntricos (olhar um povo ou etnia com 
valores de outro) a África como lugar atrasado, inculto, selvagem – e 
deixar de ou supervalorizar o papel de vítima- do tráfico, do capitalismo, 
do neocolonialismo, atitude que alimenta sentimentos de impotência e 
incapacidade (LIMA, 2004, p. 85).
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Ianni (2011, p. 77) explana a literatura negra como: 

[...] um imaginário que se forma, articula e transforma no curso do tempo. 
Não surge de um momento para outro, nem é autônoma desde o primeiro 
instante. Sua história está assinalada por autores, obras, temas, invenções 
literárias. É um imaginário que se articula aqui e ali, conforme o diálogo de 
autores, obras, temas e invenções literárias. É um movimento, um devir, no 
sentido de que se forma e transforma. Aos poucos, por dentro e por fora da 
literatura brasileira, surge a literatura negra, como um todo com perfil próprio, 
um sistema significativo. 

Nesse sentido, a literatura permite-nos pensar outra História. A História dos povos 
oriundos do continente africano, que por muitos anos, foi omitida no espaço escolar. Assim, 
surge uma História Nova da África. Onde o protagonismo historiográfico encontra-se nos 
povos oprimidos, ressaltado suas contribuições para a história do povo brasileiro. Segundo 
Silva (2010): 

[...] uma literatura com proposta de representação do negro, que rompa 
com esses lugares de saber, possa trazer imagens enriquecedoras, pois a 
beleza das imagens e o negro como protagonista são exemplos favoráveis 
à construção de uma identidade e uma autoestima. Isto pode desenvolver 
um orgulho, nos negros, de serem quem são, de sua história, de sua cultura. 
[...] Investir na construção de uma identidade significa abrir caminho para a 
revolução no jeito de pensar da sociedade contemporânea, pois os educandos 
de hoje serão a sociedade de amanhã. A literatura, nesse ínterim, pode ser 
um espaço de problematização do movimento ocorrido em nossa sociedade 
(SILVA, 2010, p.35).

O afroletramento, surge então, estrategicamente neste trabalho, como uma forma 
de ensinar história e cultura africana e afro-brasileira via literatura infantil para os (as) 
aprendentes dos anos iniciais do ensino fundamental. De acordo com Borges (2019), essa 
prática pedagógica se contrapõe ao pensamento ocidental(izado) de que não se pode 
produzir teoria, filosofia ou arte fora dos padrões epistemológicos e estéticos eurocentrados. 
Por isso, o ensino nessa perspectiva, rompe com a educação tradicional baseada na visão 
do colonizador e das classes dominantes, persistentes no espaço escolar e mais, no livro 
didático.

Desta forma, o afroletramento adotado neste estudo, refere-se aquele relacionado a 
promoção do letramento numa perspectiva afrocentrada.  Assim, o afroletramento por meio 
de obras literárias, é mais que tornar as africanidades como temática central, ou tomar o 
lugar do etnocentrismo. Este diz respeito:

A compreender o Afroletramento para muito além da inserção do negro na 
sociedade grafocêntrica e globalizada, mas na direção de uma participação 
crítico-propositiva em busca de transformações sociais e de ressignificação 
de seu papel invisibilizado pelos operadores sociais hegemônicos do 
discurso, numa perspectiva eurocentrada [...] (Nascimento, 2009, p. 7).
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Consequentemente, Nascimento (2009) considera que o afroletramento:

 Não é apenas o aparelhamento da técnica da Leitura e da Escrita com 
a alfabetização pelos grupos historicamente subalternizados, mas a 
possibilidade do uso social e político da Leitura e da Escrita como estratégias 
de dessubalternização desses mesmos grupos, bem como a possibilidade de 
“quebrar” com a hegemonia etnocêntrica que “construiu” a subalternidade e 
as assimetrias. É hipótese desta abordagem que o Afroletramento se constitui 
como um “lugar” de encenação dos processos identitários e de identificações 
capazes de dessubalternizar as contribuições de matrizes africanas e de 
promover práticas de compartilhamento em sala de aula (Nascimento, 2009, 
p. 5).

A utilização da literatura infantil de forma crítico-reflexiva, transforma-a em um 
instrumento gerador de consciência social, proporcionando a reconstrução da identidade 
étnico/racial e autoestima das crianças afrodescendentes. Abramovich (1989) assinala que 
para o indivíduo formar sua própria identidade, ele precisa recriar a realidade e imagina - lá. 
E nisto a leitura de contos infantis tem contribuição fundamental. [...]

Garantir maior participação das mulheres negras no contexto brasileiro, além de ser 
um processo de reparação histórica é também uma forma de promover a democracia e a 
pluralidade de vozes nos espaços de tomada de decisões. Nas escolas, a valorização da 
menina negra por meio da literatura, reforça a luta contra as desigualdades em nosso país. 
Conforme Silva et al. (2014): 

A imagem negativa da mulher negra inclusive vista fora da intersecionalidade 
de gênero e raça foi construída histórica e socialmente, portanto, é de 
inestimável importância a análise sobre a representação das imagens 
femininas negras em fontes literárias que serão trabalhadas com crianças, em 
especial, nos espaços escolares Silva et al. (2014, p. 2410).

Os livros infantis podem, ainda, ser utilizados para descontruir os estereótipos 
relacionados aos cabelos crespos. Assim, eles possibilitam ao (a) professor (a) realizar 
diversas atividades para “descontruir a negatividade atribuída à textura dos cabelos 
crespos, tais como trabalhar a razão de ser dos diferentes tipos de cabelo, ensinar como 
tratá-los, realizar concursos de penteados afros, trazer trançadeiras para trançar na sala 
de aula” (Silva, 2005, p.28).

O afroletramento por meio da literatura, durante as práticas pedagógicas nos anos 
iniciais, possibilita discussões sobre igualdade racial e respeito ás diferenças na sala de 
aula. Existem algumas obras literárias que fomentam esta temática. E, consideram inclusive, 
as insterseccionalidades que recortam a experiência de vida da pessoa negra. Destaca-se 
a seguir alguns livros infanto-juvenis que podem ser utilizados pelos (as) professores (as) 
no contexto dos anos iniciais. 

O cabelo de cora, de Ana Zarco Câmara e ilustrada por Taline Schubach, permite 
aos alunos refletirem sobre a relação entre o cabelo e a construção da identidade individual. 
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Silva e Souza-Dias (2017) relatam que nessa trama: 

Cora é uma menina como as outras, que adora ir à escola e é bastante 
orgulhosa do seu cabelo. Ele não é liso como os das outras meninas. É 
enrolado como o de sua Tia Vilma e sua avó. Mas, talvez, o cabelo de Cora 
não pareça tão para suas colegas e ela pode precisar de um “empurrãozinho” 
para aprender a amá-lo de novo e a dizer para todo mundo o quanto ele é 
bonito do jeito que ele é. Cora descobre que seu cabelo é a sua marca. Ela 
tem cabelo crespo. Outras meninas têm o cabelo liso. Por esse livro é possível 
nos divertirmos com história de Cora e enxergamos, na diferença, a nossa 
exclusividade (Silva e Souza-Dias, 2017, p.12).

Silva e Souza-Dias (2017) também indicam a coleção Mama África, lançado em 
2007 pela editora Língua Geral, que apresenta ao público infanto-juvenil brasileiro conto 
tradicionais da África escritas por autores daquele continente. Segundo os autores;

Todos os livros são ilustrados por artistas plásticos africanos. Compõem a 
coleção livros com O beijo da palavrinha, escrito por Mia Couto e ilustrado 
por Malangatana, ambos moçambicanos; O filho do vento, escrito por José 
Eduardo Agualusa e ilustrado por António Ole, ambos angolanos; Debaixo do 
arco íris não passa ninguém, escrito pelo angolano Zheto Cunha e ilustrado 
pelo moçambicano Roberto Chichorro; dentre outros. Os livros oferecem um 
mergulho muito interessante no universo das lendas africanas (Silva e Souza-
Dias, 2017, p.12).

As tranças de Bintou da autora Sylviane A. Diouf, publicado em 2005 e O cabelo de 
Lelê escrito por Valéria Belém, lançada no ano de 2012, são obras literárias infanto-juvenis 
que corroboram para a quebra dos preconceitos e discriminações vigentes para com as 
crianças negras, especialmente as meninas negras. Pois para Silva et al. (2014, p. 2416), 
nesses livros há “o predomínio da valorização da identidade negra, nos mais diferentes 
aspectos, seja ele social, cultural, étnico e religioso”.

Além disso, Silva et al.  (2014) indica que nessas obras:

A aceitação e a valorização do fenótipo negro e a centralidade na figura 
feminina é visível nas obras (As tranças de Bintou e O cabelo de Lelê) 
e isso favorece à formação de um olhar que intersecionaliza o gênero e a 
raça de forma positiva. A positividade encontrada nas obras seja dando à 
pessoa negra, à mulher negra, um lugar social (grupo familiar, por exemplo), 
a visibilidade positiva para os traços identitários fenotípicos, o cabelo 
em especial, são dados que contribuem para a quebra de preconceitos e 
discriminações raciais (Silva et al. 2014, p. 2416)

3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entre os vários desafios educacionais, superar o racismo faz parte da pauta escolar. 

Mas, para isso, os (as) professores (as) precisam ressignificar as práticas pedagógicas, 
incluindo a temática africanidade no conteúdo escolar. Nesse sentido, o ensino da 
literatura afrocentrada nos anos iniciais, constitui-se em uma alternativa para a quebra 
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dos estereótipos raciais, a valorização das pessoas negras e o rompimento do racismo 
interseccional. 

O afroletramento também, promove o protagonismo de grupos historicamente 
subalternizados, incluindo a menina negra.  Além disso, o ensino da literatura africana 
e afro-brasileira nas escolas, é uma ação de cidadania e compromisso social, por meio 
do qual, se relaciona aos debates antirracistas contemporâneos que visam desconstruir a 
estrutura opressora sobre a população negra, assim como positivar as relações raciais e a 
própria constituição da identidade dos (as) estudantes negros (as).
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