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Resumo Abstract

Esse trabalho pretende discutir
a importancia da Capoeira

enquanto instrumento pedagOgico
de intervene6o no ambito da

escola, priorizando urn processo
que enfatize a aquisicao da auto-
estima, autonomia e construcao

da identidade por parte dos
alunos. Relata tambern a

experiencia do Festival de Capoeira
da Escola, enquanto uma

possibilidade de construcao de urn
espaco de integrac6o, formaeäo,
confraternizacào e aprendizagem

voltado para os alunos das escolas
piablicas de Salvador.

The aim of this work is to discuss
the importance of Capoeira as a
pedagogical instrument at school,
with emphasis on the learning of
self respect, autonomy and the
construction of a identity by the
students. It also presents the
experience of the Capoeira
Festival at School, as a possibility
of building a space for the
integration, formation and
learning of the students at the
public schools of Salvador (Bahia
- Brazil).
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Introducfio

Esse trabalho tern a intenedo de
abordar a CAPOEIRA como urn
importante instrumento de
educacao no ambito escolar, seja eta
desenvolvida como contetado da
disciplina Educacao Fisica ou como
componente de projetos integrantes
do curriculo da escola, envolvendo
outras disciplinas que possam
possibilitar uma abordagem mais
ampla a esse tema. Para tanto, se
faz necessario considera-la como
conhecimento historicamente
produzido, como fenOmeno que
estabelece relacOes corn o
movimento de complexidade e
como manifestacao da cultura
corporal, reconstruida e re-
significada a partir da oralidade
cultural.

Portant°, estamos considerando
a CAPOEIRA como uma expressao
popular presente no contexto
cultural da sociedade brasileira, que
tern intImeras nuancas e possibi-
lidades, e que materializa-se a partir
do jogo na roda de capoeira. Logo,
temos as primeiras questnes: 0 que
é jogo de capoeira? Ern que
consiste o jogo e quais sac) os
elementos pedagOgicos ern uma
roda de capoeira? Quais os valores
sociais e histOricos que permeiam
urn processo pedagOgico que tern

como tema central a capoeira? Para
tanto, consideramos muito da nossa
pratica pedagOgica, do nosso
trabalho desenvolvido nas escolas
piiblicas, do convivio no universo da
capoeiragem e da "escuta sensivel"
dos antigos mestres e estudiosos do
assunto.

Esse trabalho pretende estabe-
lecer pressupostos de intervened()
politico-pedagOgica na escola, tendo
como foco principal a CAPOEIRA,
onde sera° discutidos elementos
histOricos dessa manifestacao
cultural que a caracterizam
enquanto luta pela libertacao,
enquanto simbolo de resistencia
contra os variostipos de dominacao,
e tambem enquanto espaco para o
exercicio da cidadania, de cons-
trucao da identidade, auto-estima e
autonomia por parte de seus
praticantes, constituindo-se dessa
forma num riquissimo processo
pedagOgico que prioriza uma
educacdo libertadora e conscien-
tizadora.

Pretendemos tambern relatar
uma experiencia que vem se
consolidando nos 01timos tres anos
na cidade de Salvador, como urn
espaco democratic° e solidario onde
criancas e adolescentes das escolas
pUblicas tern a oportunidade de
vivenciar a Capoeira numa dimen-
sao lüdica e cooperativa, tendo

.1
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contato ainda corn antigos e
reconhecidos mestres dessa mani-
festacao cultural que vem compar-
tilhar corn eles, seu conhecimento
e suas experiencias no mundo
capoeiristico. Trata-se do FESTIVAL
DE CAPOEIRA DA ESCOLA, uma
iniciativa da Secretaria de Educacao
do Estado da Bahia, atraves da sua
Geréncia de Ensino Fundamental,
e que foi pensado e implementado,
nos seus moldes atuais, atraves da
consultoria de urn grupo de
professores, dos quais dois sao
autores desse trabalho.

Capoeira e educacfio

E muito dificil encontrarmos
alguern nesse pais, que se mostre
indiferente ao ouvir acordes de urn
berimbau ou a ressonancia
percussiva de urn atabaque,
pandeiro ou agog& De uma forma
ate pouco racional, reagimos quase
que instintivamente a esses
estimulos manifestando atraves do
nosso corpo, a identificacao corn
esses simbolos que nos remetem as
mais remotas origens da nossa
civilizacao e, particularmente, ao
berg° de formacao da nossa
pluricultural nacao brasileira.

Sabemos que ao longo da
histOria do triste periodo que foi a

escravidao no Brasil, os brancos
dominadores se valeram de
iniffneras estrategias objetivando a
divisao e o enfraquecimento por
parte daqueles que chegavam da
Africa, procurando evitar que esses
negros, pertencentes a uma mesma
cultura ou que falassem a mesma
lingua, se aglutinassem num
mesmo local. Sobre isso comenta
RIBEIR0(1995):

...a	 politica	 de	 evitar a
concentracdo de escravos oriundos
de uma mesma etnia, nas mesmas
propriedades, e ate nos mesmos
navios negreiros, impediu a
formacao de nOcleos solidarios que
retivessem o patrimOnio cultural
africano (pg.115)

Isso fez corn que familias e
grupos sociais inteiros fossem
esfacelados, fazendo corn que esses
sujeitos perdessem, momenta-
neamente, seus	 referenciais,
impossibilitando corn isso que os
mesmos se organizassem, tra-
mando possiveis revoltas ou
insurreicties que pudessem
desestabilizar o regime escravo-
crata.

Porem, o negro na condicao de
escravo nunca se submeteu
totalmente a violencia do branco,
quer seja fisica ou simbOlica, criando
suas prOprias estrategias de
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resistència, sejam elas no ambito de
sua cultura original, onde conse-
guiram preservar aspectos da
religiosidade, da mtlsica, da
medicina, da culinaria, da lingua
etc., seja no ambito da prOpria luta
pela libertacao, onde a Capoeira
exerceu papel fundamental.

Tendo a sua genese num
contexto extremamente violento,
onde a luta pela liberdade e pela vida
se fazia necessaria, a Capoeira traz
na sua essencia esse carater de
revolta contra todo urn sistema
desumano e °pressor. E a auténtica
manifestacao de urn grito por
libertacao que vem da alma de urn
povo subjugado, que se apega as
suas raizes para encontrar forcas e
continuar resistindo contra uma
situacao tab adversa.

Segundo REGO (1968), foram
das regiOes da Africa hoje
conhecidas por Congo e Angola,
corn predominancia da cultura
Bantu, que vieram a maioria dos
escravos trazidos para o nosso pais,
dizendo inclusive que ".. Angola foi
para o Brasil o que o oxigenio
para os seres viuos" e continua,
citando Taunay e membros do

Conselho da Fazenda de D. Joao VI
que diziam que "Angola era o nervo
das fabricas do Brasil" (p.15), se
referindo a importancia da mao de
obra escrava para todo o sistema
produtivo e cultural do pais.

Essa forte influencia da cultura
Bantu, acabou trazendo para o
Brasil varios elementos ligados a
rituals praticados por algumas tribos,
entre eles o N'golo4, que somados
a outros rituals provenientes da
Africa, foram os ingredientes
basicos para o surgimento da
Capoeira.

Somente nos Ciltimos anos e que
a Capoeira vem ganhando status de
atividade reconhecida no meio
social, corn a disseminacao de
academias e metodos de ensino por
praticamente todas as regiOes do
Brasil, estando inclusive presente
em diversos 'Daises do mundo, tendo
sua imagem distanciada de uma
pratica considerada "marginal", já
que durante decadas, a pratica da
capoeiragem era considerada crime,
constando inclusive no cOdigo penal
brasileiro.

A utilizacao da Capoeira como
instrumento pedagOgico vem sendo,

4 N'Golo mais conhecido como a DANA DA ZEBRA, que ocorre durante a EFUNDULA, festa da
puberdade des mocas, quando essas deixam de ser MUFICUEMAS ( meninas), e passaram a
condiceo de mulheres, aptas ao casamento e a procriageo. 0 rapaz vencedor do N"GOLO tinha o
direito de escolher a esposa entre as novas iniciadas. Era considerada a tradigeo da luta dos pes.
(DECANIO FILHO, 1996).
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principalmente na duas
decadas, urn recurso de grande
valia, estando ela presente tanto no
curriculos de escolas de 14 e 22
graus, como ern boa parte das
Faculdades de Educacao Fisica, sem
falar na sua presenca enquanto
disciplina optativa ou como pratica
desportiva em quase todas as
Universidades do pais. 0 grande
niimero de projetos de atendimento
a jovens e criancas carentes que
utilizam a Capoeira como atividade
ltidica e educativa, ern quase todos
os grandes centros urbanos do pais,

uma demonstracao clara do
reconhecimento de seu valor
pedagOgico e da sua aceitacao por
parte desse ptablico, como atividade
altamente motivante, sensibilizadora
e significativa.

Elementos Itidicos e agressivos,
danca e batalha, vida e morte, medo
e alegria, sagacidade, mtisica,
brincadeira, ancestralidade e
ritualidade constituem o universo da
Capoeira que a caracteriza como uma
manifestacao cultural dificil de ser
definida num Onico conceito. Essa
riqueza de significacOes, quando
devidamente contextualizada e
historicizada, da a Capoeira uma
identidade muito forte e profunda,
construida atraves de toda uma
histOria de luta por libertacao, e
sobretudo pela afirmacao de uma

cultura que se recusa a ser subjugada,
embora muito se tenha feito em nosso
pais para que isso se concretizasse

0 que pudemos observar, a
partir de alguns anos de experiencia
corn processor pedag6gicos
envolvendo a Capoeira, sobretudo
junto a criancas e adolescentes
provenientes de urn nivel sOcio-
econOmico mais baixo, e que urn
dos elementos que mais tern servido
como indicador da importancia
desse trabalho, reside justamente na
valorizacao da identidade e da auto-
estima desses jovens (incluindo-se
tambern ai os adultos) que ao se
integrarem ao universo da Capoeira,
comecam a estabelecer uma
relacao mais prOxima corn a histOria
de seu povo, de sua cultura e
consequentemente, de sua
idiossincrasia.

Atraves de letras de miisicas que
relatam esse passado de luta e
sofrimento, da ritualidade presente
nas rodas, que remete a toda uma
tradicao que a transmitida de
geracao em geracao e do respeito
a sabedoria popular encarnada na
figura dos mestres mais antigos,
podemos afirmar que o ambiente
vivenciado pelo capoeirista
extremamente significativo no que
diz respeito a vinculacao deste corn
a memOria social que lhe
transmitida como heranca, a qual
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nao teria acesso por outros meios,
dada a precariedade corn que os
aspectos ligados as tradicOes
populares e a culturas dos povos
historicamente subjugadas, sac)
tratados pelos programas escolares
e pelas instituicOes oficiais
responsaveis pelos assuntos
relativos a preservacao da memória
nacional.

Nesse sentido, devemos
ressaltar a importancia da histOria
oral como fonte de transmissao
desses conhecimentos e tradicOes,
pois segundo BURKE (1992)
"...toda histOria depende final-
mente de seu propasito social, e a
histOria oral é a que melhor
reconstrOi os particulares triviais
das vidas das pessoas comuns"
(p.192), fazendo corn que os tacos
culturais que definem esse grupo
social especifico, favorecam a
construcao da identidade cultural
por parte dos jovens que tern,
através da Capoeira, a oportunidade
de se reconhecerem enquanto
pertencentes a uma determinada
cultura, cultura essa que é valorizada
a partir da re-significacao dos
elementos que caracterizam a
Capoeira nao mais como "atividade
marginal" ou "coisa de desocu-
pados", porem como expressao de
urn povo que se orgulha de sua
histOria, de suas lutas e de seus

antepassados. Uma miasica muito
cantada nas rodas, composta pelo
capoeirista Luis Renato (Fundacao
Cultural do Estado da Bahia, 1992),
expressa corn clareza esse senti-
mento:

As vezes me chamam de negro
pensando que vâo me humilhar
Mas o que eles näo sabem
é que s6 me fazem lembrar
que eu venho daquela raca
que lutou pra se libertar....

Que criou o Maculele
que acreditava no Candomble
que traz o sorriso no rosto
a ginga no corpo
e o samba no pe (p. 19)

Os aspectos culturais acima
referidos, expressam uma inegavel
vinculacao a cultura afro-brasileira,
pois sac) justamente individuos
pertencentes a essa etnia, os que
mais tern sofrido no Brasil, as
consequencias de urn processo
desumano de exclusao social,
heranca do period() escravocrata e
proveniente de uma velada
discriminacao racial, ocultada sob
o mito da nossa "democracia
racial", tao propalada mundo afora.
Se lido temos como negar que a
grande maioria dos jovens em
situacao social de risco, sao
oriundos da raga negra, isso faz corn
que urn projeto politico-pedagOgico
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que proponha uma intervencao no
ambito escolar, sobretudo ao que
atende o piablico mais carente, tenha
que levar em conta o universo
cultural afro-brasileiro, se quiser
aproximar sua proposta pedagOgica
do contexto social desses individuos,
e dar maior legitimidade a essa
intervencao.

Todavia, por outro lado, a
Capoeira enquanto privilegiado
instrumento de educacao, nao pode
se restringir somente ao universo da
populacao oriunda da raga negra,
sobretudo em se falando de
trabalhos desenvolvidos em
ambientes onde prevaleca a
exclusao social, pois sabemos que
existe tambern um ntimero grande
de individuos oriundos de outras
etnias nessas condicOes. Nesse
sentido e que a Capoeira assume
um carater universalizante, pois
quando caracterizada enquanto
simbolo de luta pela libertacao, o
prOprio sentido de "liberdade" deve
ser ampliado podendo desse modo,
ser estendido a todo aquele que de
uma forma ou de outra, se encontra
numa situacao de restricao aos seus
direitos fundamentais enquanto
cidadao. VIEIRA e FALCAO (1997)
expressam de forma interessante
essa analise:

A propalada resistencia cultural
vinculada a Capoeira precisa se

adequar aos momentos atuais. A
principal luta do capoeirista, nos
dias de hoje, nao deve ser contra
urn	 determinado	 feitor,
individualmente, como acontecia
antigamente, nem tampouco,
contra outros praticantes de
Capoeira. A luta da Capoeira, nos
dias de hoje, deve ser contra
qualquer tipo de opressao,
discriminacao e pela construcao de
uma sociedade mais justa, livre e
democratica (p.2).

Vista sob essa Otica, a pratica da
Capoeira adquire dimensOes bem
mais amplas do que uma simples
atividade corporal relacionada a uma
determinada etnia, e passa a ter urn
significado de pratica social,
ampliando o eixo da discussao
sobre as questhes raciais e etnicas,
para as questhes de classe social
dentro do sistema capitalista, pois
envolve elementos importantes que
podem levar a uma reflexao critica
sobre a realidade e o contexto social
que envolve o seu praticante.
GIROUX e SIMON (1994) afirmam
que todo trabalho pedagOgico deve
"...comegar pela nomeacao e
problematizacäo das relagOes
sociais, das experiéncias e das
ideologias construidas por meio de
formas de expressäo popular..." e
continuam dizendo que "...boa
parte do trabalho politico da
pedagogia consiste em articular
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praticas nao somente dentro de
determinados ambientes,,mas
tambêm entre eles." (p.115). E uma
oportunidade de estabelecer
vinculos entre o que acontece na
roda de Capoeira, e a sociedade, de
uma forma mais ampla, trazendo
novas possibilidades de inter-
pretacdo dos fenOmenos que mais
diretamente atingem o cotidiano
dos alunos. Segundo o COLETIVO
DE AUTORES (1992), o tratamento
a ser dado a conterldos presentes
em processos pedagOgicos
envolvendo temas da cultura
corporal, deve partir de uma
metodologia diferenciada e transfor-
madora, capaz de priorizar urn
sentido/significado que possa:

abranger a compreensâo das
relacOes de interdependencia que
jogo, esporte, ginastica e danca (ou
outros temas que venham a
compor um programa de
Educacao Fisica), tern corn os
grandes problemas sOcio-politicos
atuais como: ecologia, papeis
sexuais, saide piiblica, relacOes
sociais de trabalho, preconceitos
sociais, raciais, distribuicao de
renda... (p.62).

Dessa forma, os educadores
mais diretamente envolvidos corn o
processo ensino-aprendizagem da
Capoeira, nâo podem se omitir do
seu importante papel, pois segundo

GUTIERREZ (1988), a esta altura do
seculo torna-se impossivel, ate para
educadores medianamente cons-
cientes, desligar as implicacOes
econOmicas, sociais e politicas de
suas atividades pedagOgicas.

Assumir essa importante tarefa,
implica em adotar a postura
questionadora e desafiadora que
caracteriza urn processo pedagOgico
baseado numa educacâo liberta-
dora. Nesse sentido a Capoeira
sempre foi uma contestacdo ao
estabelecido. Ao inverter a lOgica
das coisas, quando fica de pernas
para o ar subvertendo assim esse
"olhar" para o mundo, o capoeirista
exprime o sentido major da dialetica
humana. Assim, cabe ao educador
estabelecer "pontes" entre essas
qualidades que caracterizam urn
born capoeirista, corn posturas a
serem assumidas nas suas praticas
sociais, ou seja, ser tambem urn
"born capoeirista" no enfrentamento
das dificuldades e obsteculos da
vida e na construcâo da sua prOpria
cidadania. Ao comentar sobre
processos pedag6gicos visando
uma educacäo libertadora, FREIRE
(1970), ern seu livro Pedagogia do
Oprimido, diz:

...o que temos de fazer, na verdade,
é propor ao povo, através de certas
contradici5es basicas, sua situacdo

If



Ano XI, nQ 14, Maio/2000 	 167

existencial, concreta, presente,
como problema que, por sua vez,
o desafia e assim, the exige
resposta, nao so no infvel
intelectual, mas no nivel de,acâo
(p.86)

Urn processo pedag6gico que se
utiliza da capoeira como tema
privilegiado no ambito da escola,
seja como conteGdo da aula de
Educacao Fisica, seja como
componente de urn projeto
curricular envolvendo outran
disciplinas, tern condicOes de reunir
todos os elementos indispensaveis
a formacao de uma consciencia
critica e reflexiva sobre a realidade
que cerca o aluno, que por sua vez,
tern a possibilidade de se reco-
nhecer como sujeito de uma praxis
politico-pedagOgica, dentro dos
principios de uma educacao
libertadora.

Concordamos corn VIEIRA e
FALCAO (1997) quando afirmam
que o feitor de hoje se transfigurou
e tern muito mais poder. Na maioria
das vezes, ele esta vinculado a
estruturas responsaveis pela
consolidacao de urn sistema
perverso e tambern muito poderoso,
que sob o discurso da modernidade,
vem provocando a maior barbarie
de todos os tempos em nosso pais.
E nesse aspecto, nao podemos ficar
indiferentes a essa situacao,

principalmente na condicao de
educadores, pois temos o dever de
posicionarmo -nos criticamente,
propondo uma intervencao
pedagOgica que seja capaz de criar
alternativas a esse modelo de
sociedade vigente.

A Capoeira, em nossa opiniao,
representa uma possibilidade
concreta na construcao de solucOes
criticas e criativas como alternativas
pedagOgicas de intervencao,
principalmente no que diz respeito
ao trabalho voltado para as camadas
mais carentes de nossa populacao.
Passaremos a seguir, a descrever
uma experiencia que vem se
consolidando nos taltimos 3 anos na
cidade de Salvador, como
construcao coletiva de uma dessas
propostas.

A experiencia do
festival

No ano de 1996, a Secretaria
Estadual de Educacao da Bahia,
atraves da Gerencia de Ensino
Fundamental, solicitou a consultoria
de urn grupo composto por 5
professores, docentes da rede
estadual de ensino e da Universidade
Federal da Bahia, para coorde-
narem o Il Festival de Capoeira da
Escola como continuidade do I
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Festival, que havia sido implantado
no ano anterior, e que tinha como
objetivo selecionar urn grupo de
estudantes para representarem a
Bahia nos JEB's (Jogos Escolares
Brasileiros) daquele ano. Por
entender que os objetivos de urn
Festival nä° poderiam ser o de
selecionar e premiar os "melhores",
esse grupo de professores prop6s
uma reformulacao no projeto. Essa
nova proposta que comecava a ser
gestada, nao residia no simples fato
da modificacao do regulamento,
mas no redimensionamento de toda
a concepcao do Festival, que se
baseava agora em outros principios:
ao inves do atleta, o capoeirista, ao
inves da competicao, a cooperacao,
ao inves da disputa, a confrater-
nizacao, ao inves da medalha, a
lembranca, ao inves do jogo contra
o adversario, o jogo corn o parceiro.
Enfim a possibilidade de tornar real
a interacao entre os alunos, e sua
insercao critica no universo da
Capoeira.

0 objetivo do II Festival de
Capoeira da Escola foi entao:

possibilitar aos alunos da Rede
Estadual de Ensino Fundamental
e Medi° de forma lalica e
prazerosa, a participacdo no IV
Festival de Capoeira, conside-
rando a construcâo do conheci-
mento sobre a capoeira, contem-

plando as mUltiplos aspectos de
refere'ricia sistematizados na
compreensao dos mitos e rituais e
preservando as valores sOcio-
histOrico-culturais (1996).

0 II Festival foi dividido em
quatro momentos diferentes, mas
nao independentes, pois cada
atividade tinha vinculo corn toda a
proposta do festival: as rodas de
Capoeira, as apresentac6es culturais
das escolas, as oficinas corn
mestres de Capoeira e a confrater-
nizacao.

0 momento da roda de
Capoeira é muito significativo, pois
é a roda que caracteriza a Capoeira
enquanto uma manifestacao de
expressao da cultura do povo. A
roda, durante o Festival, obedecia
aos fundamentos, regras e rituais ja
consagrados no ambito da
capoeiragem, onde os participantes
tinham a oportunidade, através do
jogo de demonstrar corporalmente
suas "habilidades". A roda era
coordenada por dois professores,
que controlavam a duracao do
tempo de jogo de cada dupla. Nao
era permitido compra de jogo, e as
alunos de uma escola jogavam corn
alunos de outras escolas, já que
cada roda era composta por alunos
de quatro escolas diferentes que
eram chamadas a cada vez.
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No segundo momento, a
apresentacao de grupos culturais,
era justamente a possibilidade de
valorizar a criatividade do trabalho
desenvolvido por cada escola. Os
alunos tinham a oportunidade de
criar e recriar as diversas expressOes
artisticas do povo brasileiro. Era urn
momento, onde muitas vezes eles
conseguiam contextualizar a pratica
da Capoeira corn a sua realidade,
ou entao tratavam de homenagear
mestres reconhecidos da Capoeira,
traziam a tona movimentos sociais
de lutas de resistencia da histOria do
povo brasileiro, como os quilombos,
Canudos e outros, recitavam
poesias, promoviam espetaculos de
danca, literatura de cordel, enfim as
mais diversas formas possiveis de
expressao. Cada escola tinha urn
tempo de dez minutos para a
apresentacao.

0 terceiro momento era
constituido pelas oficinas peda-
gOgicas, que consistiam em ampliar
os conhecimentos no universo da
capoeiragem. Neste trabalho,
geralmente, convidavamos mestres
renomados na Capoeira. Cada
oficina tratava de conhecimentos
diferentes, como: toque de berim-
bau, construcao de berimbau,
construcao de instrumentos de
percussao, Capoeira Angola,
Capoeira Regional, etc... e eles

tinham a oportunidade de escolher
qual oficina gostariam de participar.
As oficinas tinham urn carater de
possibilitar aos alunos aprofun-
darem seus conhecimentos, tanto
do ponto de vista pratico como
teOrico.

Urn outro dado importante, e que
a comissao organizadora do Festival
preocupou-se em valorizar tambern
atraves da indumentaria, a cultura
afro -brasileira, quando instituiu a
utilizacäo por parte das criancas, do
Agbada, que segundo o Mestre Didi,
e urn nome de origem Yoruba e
significa: amplo e longo blusâo usado
pelos homens africanos. Todos os
alunos participantes receberam entao
o Agbada como originariamente
utilizado nas casas de tradicao
africana: cores vivas — vermelho,
branco e preto, corn desenhos
simbOlicos de instrumentos usados na
roda de capoeira como berimbaus,
atabaques, agogOs, etc. Optamos por
essa indumentaria ern oposicao a
calca e camisa branca de algodao,
trajes popularmente utilizados na
capoeira, por entendermos que essa
vestimenta remete ao tempo da
escravidao, onde os negros eram
violentados e humilhados. Ao
utilizarmos o Agbada, priorizamos a
valorizacao dos signos afro -brasileiros
corn referencia nas tradicOes que
dignificavam esse povo e essa cultura
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em seu lugar de origem, a Africa.
Entendemos que assim, caminhamos
para uma educacao verdadeiramente
multi-cultural e plurietnica.

Esse Festival teve a participacao
de aproximadamente 500 criancas e
adolescentes de varias escolas
piablicas de Salvador, e durou tres
dias, onde foi garantido almoco e
distribuicáo de agua para todos os
participantes. 0 III Festival de
Capoeira da Escola, ocorrido em
1997, realizou-se praticamente nos
moldes do anterior com apenas
alguns ajustes e pequenas modifi-
ca95es no regulamento, porem o
ntimero de participantes cresceu
consideravelmente, atingindo quase
800 criancas durante os tres dias de
duracao.

Já no IV Festival, ocorrido em
1998, o ntimero de participantes
atingiu praticamente a mil criancas e
foi acrescentado urn outro momento
que consistiu na exibicáo de filmes
sobre capoeira. Exibimos videos
referentes aos Festivais anteriores
onde muitos tiveram oportunidade de
se verem nas telas, alem da exibicäo
de varios documentarios sobre o
tema, onde percebiamos a expectativa
e curiosidade dos alunos ao verem
os antigos mestres jogando e falando
sobre Capoeira.

Consideraciies finals

A partir da experiencia
construida ao longo de tres anos, o
Festival de Capoeira da Escola vem
se consolidando como a concre-
tizacâo da possibilidade de uma
abordagem diferenciada, no que diz
respeito a encontros e eventos de
grande porte que tenham como
objetivo a integracao e troca de
experiencias entre alunos das
escolas ptiblicas, e vem afirmar a
valorizacäo de uma expressáo
cultural importantissima para o povo
baiano e brasileiro, na perspectiva
de enfase nos aspectos histOrico-
socials e	 na construcäo da
identidade, da auto-estima e da
cidadania de criancas e adoles-
centes da cidade de Salvador.

Independente da orientacão
politico-ideolOgica dos orgâos
oficiais gestores de politicas
educacionais, temos sempre que
buscar espacos para construirmos
novas propostas de intervencdo.
Esperamos que essa experiencia
possa frutificar.

...	 joga menino, mostra o
que o Mestre ensinou,
mostra que arrancaram a planta,
mas a semente brotou,
e se for bem cultivada, dare bom
fruto e bele for... (D.P.)
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