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Introducfio

Atualmente, os capoeirasl se
organizam em grupos que podem
ser encontrados em todo o Brasil,
sendo que alguns possuem
representacOes (filiais) em varios
estados brasileiros e em alguns
'Daises do exterior. E visa° corrente
no context° da capoeira atual que
quanto mais estados e paises
representados, mais prestigio tera o
grupo e, conseqUentemente, os
seus integrantes. 0 capoeira que
nao faz parte de um grupo é
freqUentemente cobrado pelos seus
pares ou pelos seus prOprios alunos
e termina entrando ou formando
um. Muitos chegam a comprar a
ltcorda de mestre"2 para poderem
desenvolver seus trabalhos corn
mais autoridade. 0 preco da referida
corda oscila em tomb de R$
1.000,00 (mil reais) e sabe-se que
pode ser adquirida em algumas
capitais do pais. Muitos dos que se
aventuram desenvolver sua arte no
exterior sao formados nas
"academias aereas" da TAP e da
VARIG (ambas, companhias de
aviacao). Embarcam alunos e, apcis
algumas horas de vtio, desem-
barcam "mestres" com exuberantes
propostas de ensino da arte-luta
brasileira. Trata-se de uma nova
categoria de mestres, ironicamente,

cognominados de "mestres TAP/
VARIG". Essa é uma dinamica
emergente no mundo da capoeira
que faz parte dos novos tempos.

Os grupos de capoeira, em sua
grande maioria, estao dotados,
atualmente, de urn articulado
aparato que faz corn que todos os
integrantes se mantenham bem
informados nos minimos detalhes.
Os uniformes estampam cada vez
maior e mais forte o logotipo do
grupo, bem como o nome (ou
apelido) dos mestres. Os calen-
darios dos eventos sao minucio-
samente elaborados para rid° haver
choques e permitir urn transit° de
urn maior nUmero de capoeiras
entre os diversos nUcleos do grupo.
Outros mecanismos contribuem
para a "integracao" de seus
componentes, tais como, infor-
mativos e jornais especfficos. Muitos
grupos agregam capoeiras "avulsos"
corn sedutoras propostas de
reconhecimento e sucesso. Em
certas situacries, grupos menores se
fundem para se tornarem mais
poderosos. Muitos grupos sac)
"fechados", ou seja, nao permitem
a participacao de outros capoeiras
em seus treinamentos e eventos.
Geralmente, o prestigio do grupo
esta vinculado ao poder de insercao
que o mesmo tem na midia.
Qualquer semelhanca com a
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dinamica do mercado nä° e mera
coincidencia. Por fim, existem
aqueles que se contrap6em a todo
esse esquema e sao taxados de
"alienados" ou "primitivos" pelos
seus pares.

Sabe-se, entretanto, que essa
forma de organizacao dos capoeiras
nos moldes de grupos institucio-
nalizados a recente e decorre dos
novos reordenamentos econ6mi-
cos, politicos e sociais da sociedade
brasileira.

Esse processo de organizacao
dos capoeiras se corporificou a
partir do inicio dos anon 70, quando
a capoeira passou a ser tratada
sistematicamente como modali-
dade esportiva3.

Os motivos da
organizacfio dos
capoeiras

A organizacao dos capoeiras ao
longo dos tempos vem se dando a
partir de diversas estrategias que
atendem a interesses variados. Ao
estudar as raizes da formacao das
"maltas de capoeiras", na cidade do
Rio de Janeiro, SOARES (1994)
aponta a disputa de espacos
geograficos como o principal motivo
de organizacao das mesmas. Duas

grandes maltas tornaram-se
celebres: a dos Nagoas e a dos
Guaiamuns.

Os capoeiras sempre se
utilizaram da luta para conquistar
seus espacos. A luta do capoeira era
urn fator nao so de organizacao, mas
de libertacao. A capoeira enquanto
luta, como sabemos, remonta as
suas origens. Mas, SOARES (1994)
aponta, tambem, a participacao dos
capoeiras nas festas militares,
religiosas e profanas. Alias, nos
primOrdios, urn dos fortes motivos
de organizacao dos capoeiras era a
festa. 0 vinculo desta manifestacao
corn a festa remonta o seu
surgimento. "A capoeira sempre
teue ambiente festeiro" (TAVARES,
1964, p. 25). Afinal, os negros de
Angola — os primeiros a serem
trazidos para o Brasil na epoca da
escravidao — eram propensos aos
folguedos e diversOes. QUERINO
(1922, p. 61), destaca: que o "Angola
era, em geral, permistico,
excessivamente loquaz, de gestos
amaneirados, typo completo e
acabado do capadOcio" (sic!). Braz
do Amaral, citado por REGO (1968),
endossa esta constatacao ao afirmar
que os negros de Angola — os mais
numerosos dentre os escravos
trazidos para o Brasil — eram
insolentes, loquazes e imaginosos.
Nao tinham persistencia para o
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trabalho, porem eram ferteis em
recursos e manhas. Tinham mania
por festa, pelo reluzente e pelo
ornamental.

Mesmo na epoca da escravidao,
diante das desumanas condicOes
em que viviam, os africanos
reivindicavam o exercicio do ICidico,
enquanto componente de sua
identidade cultural. No final do
seculo XVIII escravos fugidos de
uma fazenda baiana reivindicavam,
alem de terras e melhores condicOes
de trabalho, o direito de poderem
"brincar, folgar; e cantar em todos
os tempos que quisermos sem que
nos empega e nem seja preciso
licenga" (trecho do Tratado
proposto a Manuel da Silva Ferreira
pelos seus escravos durante o
tempo em que se conservaram
levantados, em 1789, na Bahia,
citado por REIS e SILVA, 1989, p.
124).

REGO (op. cit., p. 359)
compartilha da ideia de que luta e
brincadeira säo componentes da
capoeira: "primitivamente a
capoeira era o folguedo que os
negros inventaram, para os
instantes de folga e divertirem a si
e aos demais nas festas de largo,
sem contudo deixar de utiliza-la
como luta, no momento preciso
para sua defesa".

RUGENDAS (1979, p. 241) ao
discorrer sobre os usos e costumes
dos negros no Brasil, menciona a
capoeira como urn "folguedo
guerreiro" em que um lutador evita
o ataque do outro corn "saltos de
lado e paradas habeis"4.

A partir dessas consideracOes é
possivel afirmar que o elemento
hadico se faz historicamente
presente no jogo da capoeira desde
o seu surgimento. Vista sob esse
ponto de vista, o capoeira conseguia
atender a necessidade de fantasia,
utopia, justica, estetica e ainda o
gosto pelo imprevisivel.

Ve-se, portanto, que o processo
de organizacâo dos capoeiras foi e
continua sendo controvertido. A
ideia da organizacao da capoeira,
tendo como referencia a cor da pele,
nâo tern consistencia e apresenta-
se limitada. Para SOARES (1994) a
capoeira "significou muito mais que
a 'arma do escravo' no ambiente
urbano, ou o recurso de resistencia
do pobre frente a violencia do
Estado. (...)Muito alem de uma luta
negra, a capoeira foi urn ponto de
partida na histOria das relagOes
raciais na cidade do Rio" (p. 311).
Para o referido autor, a capoeira nao
foi uma expressdo negra da cultura
carioca, mas serviu de instrumento
para a organizacao de grupos

I
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heterogeneos formados de negros,
brancos, estrangeiros, nacionais,
livres e escravos. 0 estudo de
Soares rompe corn uma visa. ° que
define a capoeira do passado como
uma construcao essencialmente
negra e questiona as oposicOes
binarias para explicacao de sua
trajetOria histOrica.

Voltando ao processo de
organizacao dos capoeiras, convem
destacar que ele nao foi, de forma
alguma, pacific°. Os ajuntamentos
de capoeiras sofreram ostensiva
repressao por parte dos governos
colonial e imperial do Brasil 5 . No
entanto, todos os procedimentos
adotados para coibir a coesao dos
individuos a margem da sociedade,
foram ineficazes para descortinar
estas formas de identidade coletiva,
muitas delas decorrentes de fatores
de ordem religiosa, de consolidacao
territorial, de infortimio e de
ascencao social. Muitos autores
que estudaram a estrutura
organizacional das maltas de
capoeiras, retratam-na como urn
corpo autOnomo e hierarquizado,
formado de chefias e sub-chefias,
tendo os seus membros, deveres e
funcOes perfeitamente codificados,
cujos principios que regiam suas
relacOes internas estavam galgados
na solidariedade, na lealdade, na
prudencia, na bravura, na valentia,

na coragem e no respeito as normas
e aos niveis hierarquicos (ARAWO,
1997).

Esta meticulosa organizacao dos
capoeiras era motivo de
preocupacao do Estado. 0 relatOrio
do Ministro e Secretario dos
NegOcios da Justica, referente ao
ano de 1878, trata as maltas da
seguinte forma:

Uma das mais estranhas
enfermidades morais desta grande
e civilizada cidade e a associacdo
de capoeiras. Associacao regular-
mente organizada, corn seus
chefes, sua subdivisão em maltas,
que denominam badernas, corn
sinais e &las prOprias. Grupos de
turbulentos, avidos de assuadas, de
lutas e de sangue, concorrem a
voz de seus chefes nas grandes
reuniOes populares e festividades
pirblicas, para o fim de decidirem
por meios violentos as suas
contendas e rivalidades. (Filho e
Lima, citado por ARAUJO, 1997,
p. 175)

Convern destacar que apesar das
retaliacOes por parte do poder
constituido, os capoeiras do final do
seculo XIX foram estrategicamente
organizados. Nä° a por acaso, que
MOURA (1980) chama a atencao
para o fato de que o negro sempre
foi urn organizador. Para esse autor,
desde o regime escravista ele se
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manteve organizado, embora de
forma fragil e urn tanto
desarticulada. Várias foram as
formas que os negros utilizaram
para se organizar: quilombos,
confrarias religiosas, irmandades,
candombles, terreiros de xangO,
umbandas, movimentos reivindi-
catOrios, etc. Essa tendencia do
negro de se organizar ndo surge por
acaso. Em geral, os grupos que se
identificam na sociedade de classes
por urn estigma que esta lhes impOs
podem, "ao inves de procurarem
fugir a essa marca, transforma-la
em heranga positiva e organizar-
se através de urn ethos criado a
partir da tomada de consciencia da
diferenga que as camadas
privilegiadas em uma sociedade
etnicamente diferenciada estabe-
leceram" (MOURA, op. cit., p. 143).
Esta revalorizacäo da prOpria etnia
do grupo procura se respaldar a
partir de urn passado cultural ou de
reivindicacOes mais atualizadas e
marcam sua identidade a partir do
antagonismo. As organizacOes
negras podem ser vistas como
mecanismos de auto defesa contra
a sociedade discriminat6ria. Sdo
grupos especificos de resistencia
social. Ex: cooperativas, Orgaos
culturais, movimentos negros,
blocos carnavalescos. Situam-se
geralmente nas cidades e a impressa

negra tern papel importante nesse
processo.

Em toda a trajetOria dos
movimentos negros sempre houve
friccOes por parte das instituicOes
dominantes no sentido de querer
asfixiar socialmente os grupos
especificos negros. Desde a
repressäo violenta dos quilombos,
ate as simples reclamacOes por
perturbacäo da ordem, o atrito fora
permanente.

Certamente, quando a capoeira
era organizada para atender motivos
de disputa geografica, ou para
atender aos interesses de politicos,
ela assumia caracteristicas bem
diferentes das que presenciamos
hoje. No entanto, na atualidade, ela
incorporou as mesmas caracte-
risticas de qualquer outra prática
corporal inserida no mercado de
consumo. Mesmo assim, alguns
elementos consolidados em sua
trajetOria histOrica sao requisitados e
servem como estrategias por meio
dos quais os capoeiras se organizam.
Assim, a luta, enquanto arte de defesa
pessoal, e o componente
como fator de catarse e festa, sáo
hoje estrategias legitimas que
influenciam o processo de
organizacáo de expressivo segment°
dos capoeiras.

Convern assinalar que esses
aspectos se entrecruzam e que 0
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componente ludico contribui para
uma dissimulacao do componente
luta, na medida em que nao se
efetiva um confronto direto, mas
uma constante simulacao de
ataques e defesas, mediada pela
ginga numa ambigUidade onde a
brincadeira e a luta se interpe-
netram. Assim, a danca, expressao
mor da festa, e a luta, expressao
mor da resisténcia, se imbricam e
os capoeiras, no embalo do toque
do berimbau, descrevem circulos no
espaco da roda fazendo com que o
"corpo lute dangando e dance
lutando", remetendo a capoeira "a
uma zona imaginaria e ambigua
situada entre o ladico e o
combativo", conforme nos aponta
a historiadora Leticia Reis (REIS,
1997, p. 215).

A exacerbacao do componente
luta na pratica da capoeira tern sido
vista corn reservas por parte de
muitos lideres preocupados corn a
violencia. Politicamente, hoje a luta
na capoeira deve e tern que ser vista
a partir de uma dimensao ampliada.
A principal luta do capoeira, nos
dias de hoje, nab deve ser contra
urn determinado feitor, individual-
mente, como acontecia antiga-
mente, nem tampouco, contra
outros praticantes de capoeira. A
luta da capoeira, nos dias de hoje,
deve ser contra todo e qualquer tipo

de opressao, discrirninacao e pela
construcao de uma sociedade mais
justa, livre e democratica. A luta da
capoeira deve ser contra uma serie
de injusticas sociais que alija mais
da metade da populacao do
consumo de bens primarios,
indispensaveis ao bem estar social
de todos.

0 feitor de hoje se transfigurou
e tern muito mais poder. Na maioria
das vezes, ele esta vinculado as
estruturas poderosas responsaveis
pela consolidacao de urn sistema
perverso e tambern muito poderoso
que vem provocando muitas
barbaries. Urn sistema que faz do
Brasil o pais corn a pior distribuicao
de renda do planeta. Urn pais corn
mais de 30 milhOes de miseraveis.
Urn pais em que os 10% mais ricos
apropriam-se de 53,2% da renda
nacional, enquanto os 10% mais
pobres detem apenas 0,6% da renda
nacional, segundo dados do Banco
Mundial.

E possivel entrever que a
organizacao dos capoeiras esteve
sempre vinculada a fatores mais
politicos e ideolOgicos do que pela
simples necessidade humana de
pertencimento a urn determinado
grupo. Esses processos organiza-
cionais contribuiram sobremaneira
para mudancas significativas nos
codigos da capoeira. A escravidao
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no Brasil e os regimes autoritarios
de Getialio Vargas e dos militares
foram fatores motivadores dos
mesmos. A Capoeira Regional de
Mestre Bimba, por exemplo, uma
recodificacao da capoeira tradi-
cional, foi criada nos anos 30,
durante a vigencia da ditadura de
Getillio Vargas, que procurava
estabelecer uma forte vinculacao de
carater paternalista e afetivo com as
classes populares. Naquela epoca
preponderava na Educacao Fisica
brasileira a "tenclencia militarista",
de conotacao extremamente
autoritaria (GUIRALDELLI JUNIOR,
1988). A regulamentacao da
capoeira como desporto do ramo
pugilistic°, no inicio da decada de
70, lhe delegou uma conotacao
predomi-nantemente esportivizada.
Nesse period°, o Brasil estava
sufocado pela ditadura militar e
preponderava no ambito da
Educacao Fisica brasileira uma
mentalidade	 competitivista,
centrada no alto rendimento, sendo
que esta ideologia fez-se presente
tambem na capoeira.

Atualmente, percebe-se um
grande movimento dos capoeiras
em diversos setores de atuacao
social principalmente aqueles
vinculados ao mercado de
prestacao de servicos. Hoje já
temos, inclusive, capoeiras tra-

balhando como "personal training"
- um ilia° do mercado das praticas
corporais que se caracteriza por urn
atendimento individualizado, corn
utilizacao de modernos equipa-
mentos destinados a avaliacao da
aptidao fisica.

E, portanto, a partir da demanda
do setor de prestacao de servicos
que a maioria dos grupos de
capoeira esta se organizando.
Muitos deles estao, cada vez mais,
se preocupando corn a formacao e
capacitacao de seus quadros, para
atender as necessidades de uma
clientela cada vez mais exigente.
Constata-se, nessa dinamica,
grupos altamente especializados,
corn capoeiras tecnicamente
preparados para ampliar ainda mais
o raio de atuacao do seu grupo.

Alern dessa demanda cada vez
mais crescente, existe uma outra
tambem em franca expansao, a
vinculada ao context° escolar. Num
movimento crescente, os grupos de
capoeira vem adentrando as escolas
piiblicas e privadas de todo o pais e
despertando grande curiosidade por
parte de pesquisadores atentos a
essa dinamica. Em agosto de 1999,
por exemplo, teve inicio o primeiro
curso superior de capoeira, na
Universidade Gama Filho (UGF), no
Rio de Janeiro. Trata-se de iniciativa
que resultou da parceria de urn
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conhecido grupo de capoeira corn
aquela universidade. Ademais, a
capoeira ja encontra-se presente em
mais de dez universidades
brasileiras, na maioria dos casos,
como projeto de extensao vinculado
a algum grupo de capoeira.6

Por outro lado, constata-se ainda
significativas iniciativas	 de
organizacao dos capoeiras emtomo
dos denominados movimentos
sociais. Trabalhos corn criancas e
adolescentes em situacao de risco
sao os que mais chamam a atencao
e, nao raros, sao divulgados na
midia como responsaveis pela
recuperacao de menores infratores.
Existem tambem trabalhos de
capoeira corn portadores de
necessidades especiais, como o
coordenado pelo mestre Ponciano,
do Grupo Cordao de Ouro, de
Guaratingueta- SP

Muitos grupos organizados tern
se preocupado corn a realizacao de
trabalhos sociais, geralmente
vinculados as comunidades
carentes7 , entretanto, esses
trabalhos esbarram em dificuldades
financeiras ou de ordem politica
que, na maioria das vezes,
inviabilizam suas propostas.

A capoeira e os
reordenamentos
politico-econinicos

0 reordenamento politico-
econOrnico por que passa a
sociedade brasileira nos illtimos
anos vem provocando mudancas
aceleradas e pulverizando todas as
formas de organizacao de
categorias especificas. No caso dos
capoeiras, que nao contam corn
qualquer tipo de organizacao que
defenda os seus interesses e garanta
suas conquistas (como no caso dos
sindicatos), o que vem acontecendo
e uma agregacao a lOgica do
mercado formal e informal que
exige dos mesmos novas compe-
tencias tecnicas que atendam as
exigencias do ptiblico consumidor.
A lOgica do mercado tern ditado,
como ja dissemos, as regras de
intervencao e organizacao dos
neocapoeiras.

Convem reforcar, portanto, que
o que vem acontecendo nos
taltimos anos corn os capoeiras
difere-se bastante do que acontecia
corn os capoeiras do passado. Alias,

notOrio o fato que denota as
precarias condicOes de vida pelas
quais passaram os maiores icones
da capoeira brasileira8 . Nos laltimos
anos, muitos capoeiras, preocu-
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pados corn a situacao de penGria,
sob a qual muitos ilustres
abnegados viveram, vem buscando
alternativas, as mais diversas, em
prol de melhores condicOes de vida
para a categoria.

As possibilidades de trabalho
dos capoeiras situam-se, grosso
modo, nas estruturas do Mercado
Formal (MF) e do Mercado Nao
Formal (MNF) da economia, assim
como nas instituicOes vinculadas ao
poder pUblico, principalmente nas
escolas9. No MF podemos verificar
os trabalhadores em capoeira
vinculados a clubes, academias e
instituicaes comunitarias (asso-
ciacao de bairros, entidades
assistenciais, etc.).No MNF, os
trabalhadores em capoeira estao
vinculados a "capoeira de ma" ou
aos chamados "shows folclOricos"
realizados nos palcos de hoteis e
restaurantes de luxo. A partir dessa
geografia social, os mesmos
acabam situados no bojo de urn
processo de "integracao duvidosa
corn a vida oficial" (GOTO 1988),
acrescentando novas configuracOes

indiastria do turismo, do
espetaculo e do lazer.

Entre os capoeiras evidencia-se
uma realidade que se diferencia do
trabalho convencional. Eles sac)
capazes de metamorfosear o tempo
e o ambiente a partir de recons-

true Oes cotidianas que se ciao em
situagOes mais diversas, assumindo
formas surpreendentes que, de certa
forma, contestam o convencional e
o institucionalmente cristalizado.
Tais reconstrucOes estao relacio-
nadas corn a onda de desemprego
que assola o mundo inteiro nesse
final de milenio. No Brasil a taxa de
desemprego oscila em tomb de 8%.
Nos paises desenvolvidos os indices
sacs preocupantes.

Corn o advento da tecnologia,
a produtividade esta em alta, mas
provoca, por outro lado, a
diminuicao de ofertas, corn uma
competed° super acirrada. Ha dez
anos havia 1 milhao de bancarios
no Brasil, hoje sao 470.000. Em
1992, a indtastria textil empregava
2,1 milhOes de trabalhadores; em
1998 eram apenas 1,3 milhOes
(SIMONETTI, E. e GRINBAUM,
1998, pp. 68-73). Conceitos como
carreira, estabilidade, promocao por
tempo de servico estao
desaparecendo no mundo
capitalista. Vinculada a esse
processo, percebe-se a existencia de
uma economia fomentada pela
capoeira, a partir da producao e
comercializacao de instrumentos e
indumentarias especificos para sua
pratica como uniformes, berimbaus,
atabaques, pandeiros, etc. e outros
produtos que incrementam o acervo

I



Ano XI, n2 14, Novembro/2000 	 103

profissional dos capoeiras, como
livros, revistas, videos, compact
disc, etc?'

Da mesma forma que as opcOes
convencionais de emprego vao se
limitando, surgem alternativas que
visam amenizar esse quadro. E
possivel afirmar que, atualmente, a
indOstria do entretenimento
constitui uma delas.

A revista Veja, em reportagem,
destaca que, segundo a
Superintendencia de Estudos SOcio-
EconOrnicos do Estado da Bahia,
10% da populacao economicamente
ativa da cidade de Salvador tira o
seu sustento da indiistria do
entretenimento, que engloba entre
outras coisas, blocos carnavalescos
e trios eletricos, que fazem festas
pelo Brasil inteiro. Iniciativas
audaciosas se transformam em
projetos corn orcamentos consi-
deraveis. 0 orcamento da escola de
percussao Pracatum, de Carlinhos
Brown, no bairro Candeal, e de 2
milhOes de &Stares. So a banda
Olodum tern 400 percussionistas
cadastrados, 280 deles na ativa. Tais
projetos, geralmente vinculados as
populacOes "carentes", procuram
adotar politicas sociais a partir de
awes que se materializam em
escolas gratuitas de alfabetizacao e
formacao profissional, alem de

implementarem melhores condi-
cOes de moradia e saneamento
basic° nos bairros onde sao
desenvolvidos (LIMA, 1998, pp.
120-121).

E nessa metamorfoseante
dinamica do mundo capitalista que
surgem os trabalhadores em
capoeira, diferentemente dos
trabalhadores que a praticavam
durante o seculo XIX" . Antiga-
mente, eram os trapicheiros,
carroceiros, estivadores, carrega-
dores, vendedores ambulantes, que
a praticavam. Hoje, o que se ye sac)
ex-bancarios, ex-metaliirgicos, ex-
representantes de vendas, etc.,
demitidos de suas empresas, se
utilizando da capoeira como
trabalho, como uma opcao pro-
fissional, como urn modo de
sobreviver. Somado a esse contin-
gente, encontra-se urn expressivo
segmento de jovens que vislumbram
na capoeira urn filao de trabalho
nem sempre possivel nas insti-
tuicOes e empresas convencionais.

Para suprir esta necessidade
surgem os grupos estruturados na
lOgica de escola-empresa investindo
na formacao dos futuros professores
que atenderao uma demanda
sempre crescente de interessados
por esta manifestacào. 0 que se
verifica, portanto, e a transformacao
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dos grandes grupos em empresas,
no estilo de franquias para atender
as "exigencias" do mercado e
terminam transformando-se em
grandes corporacOes, constituidas
enquanto instituicOes juridicas, que
aglutinam expressivo niarnero de
integrantes (alguns chegam a ter
mais de dez mil filiados). Alern disso,
comecam a se expandir as
entidades corporativas, como é o
caso das federacties e ligas, que
tratam a capoeira a partir da lOgica
do esporte, tendo a Confederacao
Brasileira de Capoeira (CBC) e a
Associacao Brasileira de Professores
de Capoeira (ABPC) como principals
representantes desse esquema
organizativo.

A CBC foi fundada em 23 de
outubro de 1992, corn sua sede
fixada em Guarulhos-SP e tern
como objetivo a padronizacao,
normatizacao e unificacao de
procedimentos desta manifestacao,
no sentido de se evitar, segundo seu
primeiro, Unico e atual presidente,
que curiosos e auentureiros a

tornem uma grande confusdo
internacional e uenha a desa-
parecer por completo" (CONFE-
DERACAO, 1997, p.4).

Atualmente ja sao mais de vinte
federaci5es estaduais vinculadas a
CBC. Apesar de algumas resis-

tencias12, a entidade vem conse-
guindo certa representatividade
junto a outros Orgaos dirigentes do
desporto nacional'3.

A Associacao Brasileira de
Professores de Capoeira (ABPC) foi
fundada em Salvador-BA, em 13 de
Agosto de 1980; aglutina grande
parte das principais liderancas da
capoeira do Brasil e do exterior e
tern como objetivo preservar os
aspectos culturais, cientificos e
sociais que envolvem a capoeira,
seus professores, mestres e
praticantes.

Como foi dito anteriormente, as
tentativas de se organizar e
normatizar a capoeira vem
ocorrendo de diversas formas,
principalmente dentro da lOgica
esportival 4 . Essas tentativas
esbarram, muitas vezes, em diversos
impasses e conflitos de liderancas
avidas em verem seus projetos
pessoais serem contemplados pelas
politicas pilblicas de fomento ao
esporte.

No interior desse processo de
organizacao da capoeira, identifica-
se a proeminencia de dois
fenOmenos inerentes a sociedade
capitalista já verificados em outras
manifestacOes da cultura de
movimentos como, por exemplo, a
ginastica, a danca e algumas lutas
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orientais;	 quais sejam: a
mercadorizacao e a esportivizacao,
que, por sua vez, apresentam como
caracteristicas intrinsecas a
racionalizacao, a cientifizacao e a
competicao.

A insercao vertiginosa da
capoeira nos estratos sociais
privilegiados, nos Ultimos tempos,
representa urn fato novo. Alias, ela
tern sido alvo inclusive do poder
piiblico, na medida em que se
observa uma serie de medidas
oficiais' 5 que procuram apresentar
uma especie de "pedido de
desculpas", pelas questionaveis
ingerencias durante longo period°
de sua histOria.16

A analise desses movimentos de
organizacao da capoeira no Brasil
requer, necessariamente, uma
insercao nas discussOes teOricas
sobre as instituicoes e seus papeis,
enquanto instrumentos de apoio
que fornecem ao comportamento
urn carater de durabilidade e
permanencia e se destinam a
satisfacao	 de determinadas
necessidades, como a de
pertencimento a urn coletivo, por
exemplo. Alias, 6 possivel afirmar
que todo processo de formacao
socio-cultural repousa sobre
instituicoes. Estas, segundo
BARTHOLO Jr. (1986, p. 27),

preenchem trés funcOes relativas a
estrutura de pulsOes do homem: "1)
satisfazer urn minim° de neces-
sidades vitals biologicamente
determinadas; 2) satisfazer urn
conjunto de necessidades deri-
vadas originadas de sua prOpria
existencia; 3) satisfazer um
excedente estrutural de pulsOes
instintivas, fixando-as e esta-
bilizando-as mediante a auto-
nomizacao de uma estrutura de
habitos". As instituicoes repre-
sentam, portanto, urn instrumento
gerador de "necessidades deriva-
das" que, via de regra, remetem a
adaptacao e a reificacao em funcao
de normas coercitivas, bem como,
de mecanismos sedutores que
propagam uma ideia de cresci-
mento e perpetuacao. A institucio-
nalizacao nao 6, contudo, urn
processo irreversivel. Segundo
BERGER e LUCKMANN (1998)
"pode haver desinstitucionalizacao
em certas areas da vida social. Por
exemplo, a esfera privada que
surgiu na moderna sociedade
industrial 6 consideravelmente
desinstitucionalizada, se compa-
rada com a esfera pUblica" (p. 113).

Embora nao seja facil o
desvencilhamento de instituicoes
mais formais da sociedade,
possivel implementar formas
criativas e originais de resistencias
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a elas. Em seu estudo sobre a
"dinamica	 HELOiSA
BRUHNS (1994, p. 108) prop6e que:

Periodicamente, deverfamos
aprender a zombar de nossas mais
altas instituicOes, de suas
formalidades e austeridades, de
suas prâticas sagradas, polfticas e
econOmicas. Deverfamos criar
condicOes para imaginar urn
mundo diferente, no qual os
palhacos se tornassem reais.

A complexidade que envolve
todo o processo de organizacao
social da capoeira nab permite uma
visao simplista de sua lOgica. Se, por
urn lado, ha uma preocupacao no
sentido de organiza-la, por outro, a
"desorganizacao" parece estar
sintonizada corn os mecanismos de
resistencia,	 historicamente
vinculados a sua trajetOria.

0 processo de organizacao dos
capoeiras nos mostra que a
democratizacao da sociedade passa
necessariamente pelo enfrenta-
mento de interesses que, ao serem
colocados em tensao, explicitam
suas contradicOes. A rigor, voluntaria
ou involuntariamente, os grupos
dominados buscam urn mesmo
fim: a liberdade. Uma gama
significativa de documentos
histOricos revelam as intameras
tentativas de sublevacao da ordem

social brasileira pelos grupamentos
excluidos da sociedade brasileira e
demonstram a insatisfacao pela
condicao a que sac) submetidos.

No caso da capoeira, pode-se
observar que eta ora resiste, ora se
conforma corn os mecanismos de
ajustamento e organizacao social.
Este misto de conformismo e
resistencia verificado no universo da
capoeira endossa as conclusOes de
CHAUI (1989) a respeito da cultura
popular'"? no Brasil, quando eta
expOe que as culturas populares no
pais, apesar de conter lOgica
prOpria, se articulam corn os
cOdigos das culturas dominantes,
recusando-os, aceitando-os ou
conformando-se a eles. No caso da
capoeira, esta aparente oposicao
entre a acomodacao e a resistencia
é que determina sua ambigOidade,
e isto pode ser concretamente
visualizado no jogo, quando no
disfarce da danca, o capoeira luta,
conformando-se ou resistindo as
estrategias de poder geradas
naquele momento. Neste sentido,
no jogo de capoeira, o mesmo corpo
que, em dado momento, se
conforma, inopinadamente se
insurge e ataca, geralmente de
forma improvisada, invertendo as
regras do jogo. Este é urn aspecto
politico fundamental a ser
considerado para urn melhor

I
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entendimento de sua dinamica
interna.

Finalizando

Num esforco de sintese, ainda
que provisOria, procuraremos
apontar, a luz do que foi
apresentado, alguns elementos que
explicitam a trajetOria de organizacao
dos capoeiras e seus vinculos corn
a conjuntura politica de cada epoca.

Torna-se necessario, nesse
momento, retomar o sentido politico
original da capoeira, ou seja, os
motivos subjacentes e as
circunstancias em que ela foi criada.
A producao cultural dos negros a
6poca da escravidao, serviu como
estrategia corporal de libertacao e
pautou-se pela contestacao as
regras de dominacâo social.

Embora a mensagem da
capoeira embutida em seus gestos,
rituals e canticos sugira indeter-
minacao, ruptura e ambigilidade,
onde a arte e a mandinga, ao
refletirem uma interioridade, uma
visa() prOpria de mundo, incom-
patibilizam a padronizacao e o
regramento e possibilitam o
exercicio da libertacao, ela tern sido
apropriada, em larga escala, pela
lOgica do esporte, e conseqUen-
temente, do mercado, cuja

mensagem principal esta centrada
nos principios basicos da sobre-
pujanca e das comparacOes obje-
tivas, que tern como conseqUencia
imediata o selecionamento, a
especializacao e a instrumen-
talizacao (KUNZ, 1991).

Para BRACHT (1997, p. 70) o
esporte e:

uma atividade corn urn conjunto
de regras de facil compreensao, ao
contrario por exemplo, das regras
do jogo politico que sao complexas
e muitas vezes nao transparentes.
0 resultado de uma competicao
anunciado imediatamente apOs o
seu encerramento e ma° deixa
cliwidas (...). A simplicidade de sua
linguagem, faz possivel que urn
jogo de futebol seja entendido e
apreciado tanto aqui no Brasil,
quanto na China, por exemplo.

A capoeira, por sua vez, a uma
manifestacao extremamente
complexa. 0 jogo de capoeira
uma especie de negociacao
aparente em que cada capoeira
procura ampliar cada vez mais o seu
repertOrio a partir de improvisacOes,
teatralizaceies e ritualizacOes. Nao se
trata, portanto, de urn confronto
direto, mas de uma constante
simulacao de ataques e defesas,
mediada pela ginga numa
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ambigiiidade em que o lüdico e o
combativo se interpenetram. Por
mais que se pretenda minuciosa, a
descricao dos expedientes gerados
numa roda de capoeira jamais
refletira a riqueza dos fatos em si.
Num jogo malicioso e mandin-
gueiro, os movimentos corporais
parecem ser inteligiveis e decifraveis
somente pelos seus executores, que,
muitas vezes, conforme afirma Rego
(op. cit.), nao se ciao conta do
expediente que improvisaram na
roda. Esses comportamentos
tipicos, exercitados dentro da roda
de capoeira, influenciam as atitudes
dos capoeiras em outras esferas de
atuacao. Verifica-se, via de regra,
uma atitude de descaso em relacao
as convencOes e a mecanismos de
controle institucional. Ademais, o
mundo do capoeira é urn mundo
onde as convencOes sao diluidas por
diversas estrategias que reelaboram
e ate ironizam as instituicOes formais
da sociedade, o que, de fato,
constitui-se, a rigor, numa postura
politica.

Os ensinamentos propagados
pela cultura da capoeira tern
contribuido para a consolidacao de
uma atitude de descredito em
relacâo as instituicOes oficiais, afinal,
foram elas as principais respon-
saveis pela repressao aos prOprios
capoeiras. Portant°, nab é dificil de

se constatar neste universo focos de
resistencia aos mecanismos de
controle impetrados por instituicOes
corporativas.

Essas caracteristicas, aliadas aos
desafios e necessidades da sociedade
contemporanea, faz da capoeira uma
construcao cultural ambigua. Ela
"joga" corn todos esses fatores e,
paulatinamente, vem se firmando
como uma dinamica manifestacao
da cultura brasileira contemporanea.
E possivel afirmar que a ambigiiidade
parece ser urn componente
intrinseco da capoeira. Numa analise
aligeirada, essa ambigUidade pode
denotar indeterminacao, incerteza,
diavida, mas isso nao é uma falha,
defeito ou carencia de urn sentido,
como destaca CI-LAO (1989). Trata-
se de uma propriedade que contern
ao mesmo tempo dimensöes
simultaneas de atraso e desejo de
emancipacao, de ignorancia e saber,
de conformismo e resistencia. Dai,
parece ser recorrente uma visa.°
critica diante das novas demandas
da capoeira. As contribuicOes de
Paulo Freire, o pedagogo dos
oprimidos, podem servir de
inspiracao para os capoeiras da
contemporaneidade. Que a
organizacao dos sujeitos é
importante e recomendavel, todos
sabemos, mas, que seja em prol do
esclarecimento e da libertacao. Que
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o capoeira se sinta motivado para se
organizar nos moldes dos "circulos
de leitura" (FREIRE, 1987), para que
se eduque em comunhao, entenda
o mundo e, acima de tudo, conquiste
a liberdade plena, e assim, fuja das
infinitas amarras de instituicOes mais
preocupadas em angariar recursos
para se manterem poderosas, do que
para garantir e proteger os direitos
dos cidaddos.

As tentativas de organizacâo da
capoeira na lOgica neo-liberal vem
promovendo uma recodificacao
desta, que, ao incorporar a
perspectiva esportivizante e absorver
o jeito europeu e americano de ser,
vem desafricanizando-se e sendo
alcada ao "status" de neocapoeira,
bem ao gosto da pOs-modernidade;
descartavel, efernera, tecnocratica,
espetacularizada, docilizada,
esterilizada, cientificizada e
disponivel para o consumo no
pr6ximo clube da esquina.

Notas

1 Para designar os agentes da
capoeira (praticantes, professores,
militantes, etc.) utilizaremos o
termo capoeira em detrimento do
termo capoeirista, por entender-
mos que o mesmo tern na cultura
o seu campo privilegiado de ace°,
enquanto que o termo capoeirista

nos sugere uma intervencao mais
especffica, mais especializada.

2 Graduagäo concedida aos
capoeiras que atingem o Ultimo
estagio de docente. A forma de
concessao da mesma varia de
grupo para grupo.

3 Entre -1 2 de janeiro de 1973 e 23 de
outubro de 1992 a capoeira esteve
vinculada a Confederageo Brasileira
de Pugilismo (CBP), que, atraves
do Departamento de Capoeira,
promoveu varios campeonatos de
capoeira no Brasil.

4 Rugendas, em 1834, retratou a
capoeira em uma gravura
intitulada "Jogar capoeira ou
Danca da Guerra". Nela, dois
negros gingam ao som de urn
atabaque — tocado por urn negro
sentado — diante de uma
assistencia composta por nove
negros (dentre os quais tres
mulheres) (1979, p. 241).

5 0 COdigo Penal da Republica dos
Estuados Unidos do Brasil,
institufdo pelo Decreto n. 487, de
outubro de 1890, oficializou a
criminalizacao da capoeira em
todo o territOrio nacional, ao
estabelecer, em seu Capftulo XIII,
o seguinte:
Art. 402. Fazer nas ruas e pracas
pablicas, exercfcio de agilidade e
destreza corporal conhecida pela
denominacao capoeiragem (...)
Pena: de prisao celular por dois a
seis meses.
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§ tinico. E considerada circuns-
tancia agravante pertencer o
capoeira a alguma banda ou
malta.
Art. 404. Se nesses exercicios de
capoeiragem perpetrar homicidio,
praticar alguma lesao corporal,
ultrajar o pudor ptiblico e particular,
perturbar a ordem, a tranqUilidade
ou seguranca pOblica ou for
encontrado corn armas incorrera
cumulativamente nas penas
cominadas para tais crimes. (Rego,
1968, p. 292)
Segundo AraCijo (1997), a
descriminalizacao oficial da
capoeira deu-se a partir da
promulgacao do Decreto-Lei n.
3.688, de 3 de outubro de 1941
(Leis das ContravencOes Penais —
Parte Especial, Cap. I, "Das
ContravencOes referentes
pessoa), na medida que a mesma
já nao figurava explicitamente no
rol das atividades previstas como
contravencao penal (p. 216).

6 Dentre elas, pode-se citar: UFRJ,
UFRRJ, CIERJ, UFBA, UFSC, USP,
UnB, UFS, Universidade Gama
Filho, Universidade CatOlica de
Salvador.

7 Entre tantos projetos, podemos citar
o "Projeto Iniciar Capoeira", fundado
em Brasflia-DF, em 1990, e corn
representacOes em varios estados
brasileiros. Esse projeto foi
reconhecido oficialmente pelo Fundo
das NacOes Unidas para a Infancia
e Adolescencia (UNICEF). 0 Centro

Brasileiro para Infancia e
Adolescencia (CBIA) o considerou
como "uma das experiencias de
major resultado na mudanca de
comportamento na crianca e
adolescente carentes, especial-
mente entre meninos e meninas de
rua". (Jornal Capoeira em
Evidencia, n. 04, p. 4, dezembro,
1997). Em Florianópolis-SC, o
Grupo Ajaguna de Palmares
desenvolve o Projeto "Ginga
Desterro", que atende comuni-dades
carentes. Entre 1993 e 1996, esse
projeto recebeu apoio institucional
da Prefeitura Muni-cipal. A partir de
1997, corn a mudanca de govemo,
o apoio foi suspenso, mas os
trabalhos continuam sendo
realizados e mantidos pela prOpria
comuni-dade. (Informativo Caa-
Puera, n. 13, 1997).

8 Para citar alguns deles: 1) Mestre
Pastinha (1889-1981) — principal
guardiao da Capoeira Angola,
fundou em 1941 o Centro Esportivo
de Capoeira Angola, em Salvador.
Faleceu cego e esquecido. 2)
Mestre Bimba (1990 — 1974).
Fundou a primeira academia de
capoeira do Brasil e foi o criador
da Capoeira Regional, urn estilo de
capoeira mundialmente conhe-
cido. Faleceu pobre, lutando por
melhores condicOes de vida, em
Goiania — GO. 3) Mestre Waldemar
da Liberdade — conduziu nas
decadas de 40 e 50, aos domingos,
a roda de capoeira que se tornou
o mais importante ponto de

1
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encontro dos capoeiras de
Salvador. Morreu, em 1990, na
pobreza, como tantos outros
capoeiras celebres (Vieira, 1995).

9 Nos ravels de ensino fundamental
e media, ja existem alguns
programas implantados, como os
dos estados do Rio de Janeiro,
Bahia e Distrito Federal, entre
outros, corn niveis diferenciados de
desdobramentos e abrangencias
(Fa!cat), 1994).

10 A producao de compact disc de
capoeira a urn dos grandes floes
utilizados par muitos capoeiras e
grupos para, alem de divulgar sua
producao musical, angariar bons
dividendos num curt() espaco de
tempo. A maioria dos grandes
grupos ja produziram os seus cds.
Alguns grupos produzem em serie,
urn a cada ano. Criticados pelos
defensores da "manutencao das
tradicOes" e pela "qualidade
discutivel", os cds sao, atualmente,
a coqueluche da capoeira.

11 Pires (1996) argumenta que a
capoeira a parte integrante da
cultura da classe trabalhadora, da
"cultura operaria", se contrapondo
a ideia da capoeira como existindo
a margem do mundo do trabalho.
Segundo o autor, para as classes
dominantes na RepUblica Velha, a
sociedade estava dividida entre o
mundo do trabalho e o mundo do
crime. Nessa visa() que orientou
as medidas de controle social, os
capoeiras estariam ao lad() do

crime, da desordem. No entanto,
a partir de suas analises, constatou
que os capoeiras tambern
estiveram relacionados corn o
mundo do trabalho e da ordem.

12 Recentemente (junho de 1998) urn
dos maiores grupos de capoeira do
sul do Brasil, apcis harmoniosa
adesao e inconteste apoio a CBC,
comunicou, via informativo, o seu
desligamento da mesma, "par nao
aceitar seus posicionamentos
filosOficos, que tents impor urn tipo
de graduacao que o grupo nao
concorda e nao foi consultado para
tal". (Nota de Esclarecimento,
1998, p. 11). 0 referido infor-
mativo anuncia, em sua Ultima
pagina: "vem al a Super Liga
Brasileira de Capoeira, aguardem"
(ibid., p. 12).

13 0 Comite Olimpico Brasileiro
reconhece a CBC como Cinica
entidade representativa da capoeira
no Brasil. A CBC atualmente
trabalha cam afinco cam o
objetivo de inserir a capoeira nas
Olimpladas de 2008.

14 As instituicOes que administram o
esporte em ambito nacional e
mundial sao, hoje, grandes
parceiras dos governos federais e
agem como verdadeiras agencias
internacionais que se utilizam do
capital simbOlico (prestigio e
reconhecimento) proporcionado
pelo esporte para angariar poder
e dinheiro pCiblico (Bracht, 1997).
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15 Em 1995 comecou a tramitar na
Camara de Deputados o Projeto
de Lei ri1 85/95, de autoria do
Deputado José Coimbra, que
aponta para o reconhecimento da
capoeira coma urn esporte
genuinamente brasileiro. ApOs ter
sido aprovado em todas as
comiss6es da Camara, corn
algumas emendas, o projeto
(agora sabre o n. 39/1997)
encontra-se na pauta de votacao
do Senado Federal e já recebeu
parecer favoravel do relator
Senador Abdias do Nascimento.
(Brasil, Senado Federal, 1997)

16 De acordo corn Rego (1968), a
capoeira foi tratada durante muito
tempo coma caso de policia, "que
dormia e acordava no calcanhar
dos capoeiras" (p. 43). Alguns dos
mais consistentes estudos sobre a
hist6ria da capoeira foram
realizados a partir da documen-
tacao existente nos arquivos da
policia brasileira. Ver Pires (1996)
e Soares (1994).

17 Apesar da dificuldade de deli-
mitacao enquanto categoria
homogenea, classes populares é
empregado aqui para designar os
grupos sociais que, no processo de
distribuicao de riquezas, encon-
tram-se marginalizados e tem
precarias condicOes de existencia.
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