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se contrapondo a uma capoeira ancestral que, segundo os discursos da re-

no campo do Estado a capoeira passou a fazer parte dos bens que foram 

pesquisa foram priorizadas as cidades do Rio de Janeiro, Recife e Salvador 

Grupo de mulheres capoeiristas 
(Fontes: http://gazetaweb.globo.com).
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outros aspectos nos locais citados. 

ESTUDOS SOBRE A CAPOEIRA

isso os primeiros a mencionar ou descrever a capoeira foram os literatos, 

ragem. (AZEVEDO, 1997)

Alguns dos nossos estudiosos da cultura afro-brasileira, citados em aula 

esse na capoeira, um deles foi Nina Rodrigues no seu livro Africanos no Brasil. 

o uso do berimbau e o termo brinquedo para a capoeira. Querino tam-

(QUERINO, 2006)
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aos negros bantus que possui um texto denominado de Capoeira de Angola. 
E da mesma maneira que Querino, atribui a origem da capoeira aos angolas. 

mesmos para a Guerra do Paraguai. Cita alguns capoeiras famosos como 

da capoeira angola.( CARNEIRO, 1957)

e processos-crime e versam sobre a capoeira no Rio de Janeiro, Salvador 

QUEM ERAM OS CAPOEIRAS OU VADIOS

metade dos Oitocentos eram majoritariamente escravos e muitos deles 
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com a capoeira de origem escrava, na Venezuela, na Martinica a Lagya e 
em Cuba o mani.(SOARES,2002)

Rugendas capoeira

em outras localidades na segunda metade dos Oitocentos. Em Recife, ha-

capoeira. (MAIA, 1995)

moravam os capoeiras o que indicia que alguns dos capoeiras da cidade de 

Umarizal, localidades tidas como perigosas e dentre os motivos para esse 
discurso estava o fato de residir capoeiras. Dentre os capoeiras nordestinos 

pois havia capoeira com o nome de Mata Escura, Pedro Mineiro (nascido 
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de cabelos encaracolados.(PIRES, 2005)

publicana, eles eram estivadores, carregadores, peixeiros, pescadores e 

oitocentos, os capoeiras eram ferreiros, serralheiros, carregadores de fardo 
e negros de ganho. (MAIA, 1995)

Sobre a idade dos capoeiras da primeira metade dos Oitocentos no Rio 
de Janeiro, Soares especula que tinham possivelmente entre 18 e 20 anos, 
lembrando que boa parte dos africanos chegavam nas terras brasileiras entre 
12 e 15 anos. Assim, o africano capoeira era um escravo ladino, ou seja, se 

re(socializar). Os crioulos tiveram um papel fundamental nesse processo e 

Rio de Janeiro, presos em 1890, eram de 17 a 58 anos, mostrando que houve 

anos, todavia a maioria concentrava-se entre 20 e 30 anos.(LEAL, 2008)

e possivelmente em Salvador, apesar de ser associada ao mundo masculino 

homens estavam os capoeiras e os policiais. Algumas delas foram presas 

endiabradas nas colunas dos jornais, eram mulheres comuns que tinham 

a navalha, como a Adelaide Presepeira e andavam em grupo com outras 

valente na capital baiana. Por esses motivos, Josivaldo Pires especula que 
algumas das mulheres taxadas de desordeiras ou vagabundas nos jornais ou 
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siva imposto pela sociedade  (PIRES, 2005).

2008).instrumentos e golpes que utilizavam e os momentos e locais que se 
brincava ou lutava a capoeira 

Um grosso cacete juntamente com a navalha eram os instrumentos 

1995; PIRES, 2005; SOARES, 2002)

enquanto se esperava um barco para carregar, por exemplo. No entanto, 

de trabalho e de encontro para os capoeiras. Na capital baiana os lugares 

das camadas populares como mulheres ambulantes e as prostitutas. Com as 

de capoeiras, quanto nas brincadeiras.( PIRES, 2005; SOARES, 2002)
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de grupos distintos ou de policiais. Outro elemento que era associado aos 

lo; os golpes por ele utilizados se assemelhavam aos feitos por capoeiras 
em outras localidades. Um estudo sobre o assunto nas terras sergipanas 

2008. p.209).

No Rio de Janeiro, no alvorecer dos Oitocentos, a maior parte das 

libertos ou livres. Para Soares, a capoeira era um elemento importante no 
jogo de poder entre os escravos.(SOARES, 2002)

entre os moradores a capoeira assumia um papel de luta. Em Salvador 
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Portanto, a capoeira era um conhecimento sobre o uso do corpo usado 

E RELIGIOSAS

No Rio de Janeiro Oitocentista, os capoeiras lutavam e se divertiam 
durantes as festas de Natal, Semana Santa e das irmandades, ou seja, em 

PIRES, 2005; SOARES, 1999)

bairros atingia os bois que adquiriam as rivalidades das localidades que 
eram criados, como por exemplo, os bairros de Cidade Velha, Umarizal e 

maio.(LEAL, 2008)

(LEAL, 2008)

ou desde a tenra idade conviviam com pessoas do Santo. Por isso, eles 
frequentavam as festas nos terreiros, como o capoeira Rozendo.( PIRES, 
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baiana. Na Corte, nos Oitocentos, o sacerdote Juca Rosa tinha o apoio dos 

capoeiras. (SAMPAIO, 2009)
Em Recife, os capoeiras acompanhavam as bandas marciais que comu-

A ideia era disciplinar e civilizar a cidade. Para Augusto Leal, a capoeira 

lizado. (LEAL, 2008)

rique, ordenou aos subdelegados que reprimissem o jogo ou a luta capoeira. 

sobretudo os chefes das maltas. Estes foram deportados para outras lo-

foi o termo utilizado pelas autoridades e na imprensa durante muito tempo. 

faziam campanhas para que os seus praticantes fossem retirados da so-

as prostitutas e juntamente com os primeiros era taxadas de desordeiras e 
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os batuques, folguedos de rua e a capoeira. Ressalto que os capoeiras eram 

vagabundo se aplicava a pessoas que desenvolviam atividades que iam de 
encontro aos interesses da elite paraense. (LEAL, 2008)

policiais dos deportados estavam embriaguez, desordens e ferimentos para 

ridades paraenses prefereriram indiciar os capoeiras em outros crimes para 

Augusto Leal encontrou apenas dois processos cujo crime foi capoeirar. 
(LEAL, 2008)

poeiras que trabalhavam como secretas dos policiais. No entanto, quando a 

prendendo os personagens chamados de vadios.(LEAL, 2008)

uma forte campanha contra a vagabundagem. Lembrando que, para a imprensa 
baiana, dentre os vagabundos estavam os capoeiras. (PIRES, 2005)

Ainda na capital baiana, os capoeiras contaram com a defesa de Cosme 
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quadro. A malta Flor da Gente foi fundamental para os resultados das 

com o apoio e trabalhos dos capoeiras no Rio de Janeiro. (SOARES, 1999)

periodo republicano, os democratas contavam com capoeiras entre seus cabos 

os republicanos foram inaugurar uma estrada de ferro e os democratas iam para 

Seabra

padrinho dos capoeiras. Esses capoeiras desempenhavam papel importante 

foram os secretas seabristas, dentre os acusados de fazer os disparos estava 
Duquinha, um afamado capoeira. Ele foi preso, no entanto, os soldados 

Seabra

Na Bahia quem 

presidenciais a du-
pla Hermes-Venc-

quim Seabra que 
assumiu o governo 
baiano em 1912. 

do seu mandato, 
ele apoiou Anto-
nio Moniz que de-
volveu o poder a ele. 

Moniz(1916-920), 
manteve o chefe de 

Cova, o padrinho 
dos capoeiras. JJ. 
Seabra reassume o 
poder em 1920 e 
termina o seu ul-
timo mandato em 
1924.
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Mortes, pois Antonio Moniz rendeu homenagens a ele. (PIRES, 2005)

praticada por mestres de capoeira e ter escolas reconhecidas. 

Mestre Pastinha.
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RESUMO

no discurso que as autoridades elaboravam sobre a mesma.

ATIVIDADES

da capoeira.  Pesquise o mesmo e redija um texto analisando-o de acordo 

das capoeiras citadas.
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