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RESUMO 

O presente artigo se refere ao plano trabalho de iniciação científica, realizado estudantes                         
do curso de Dança da Universidade Federal de Goiás, a partir da dissertação de                           
mestrado “Mandinga da Rua: a construção do corpo cênico a partir de elementos da                           
cultura popular urbana”, em que se lança um olhar para a capoeira e o movimento Hip                               
Hop como manifestações de cultura popular urbana de marcada identidade negra. A                       
relação, as aproximações e diferenças entre as duas manifestações são elementos                     
detonadores do processo de criação em dança, investigado, sobretudo, no corpo em                       
movimento. 
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ABSTRACT 

This article refers to the scientific research work plan, performed dance course students                         
of the Federal University of Goiás, which was based on the work "Street’s Mandinga:                             
body building scenic from elements of urban popular culture," when one takes a look at                             
the roost and the Hip Hop movement as manifestations of popular urban culture marked                           
black identity. The relationship, the similarities and differences between the two                     
manifestations are base elements of the creation process in dance, investigated,                     
especially in the moving body. 
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INTRODUÇÃO 

A investigação de um processo criativo em dança, sensibilizado pela cultura                     

popular urbana tem como principal alicerce a dissertação de mestrado “Mandinga da                       

Rua: a construção do corpo cênico a partir de elementos da cultura popular urbana”,                           

defendida em 2004 no Programa de Pósgraduação em Artes da Unicamp, por Renata                         

de Lima Silva. Nesse trabalho, já se anunciava essa possibilidade de olhar para a                           
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capoeira e o Hip Hop como “parentes longínquos que finalmente se encontram e passam                           

a cohabitar em um mesmo tempoespaço” (Silva, 2004 p. 41), considerando o fato de                           

ambas manifestações serem manifestações de origem negra e nascido da necessidade a                       

de se criar mecanismos coletivos de identificação e resistência. 

O expressivo ingresso de estudantes interessados no movimento Hip Hop no                     

curso de Dança da UFG, fez com que esse projeto fosse retomado, afim de, estimular                             

esses estudantes a se debruçarem na pesquisa em arte, sobretudo no que diz respeito aos                             

processos de criação como uma possibilidade de se pensar e fazer dança, a partir de                             

referenciais técnicos, poéticos e formais oriundos da cultura africana na diáspora, como                       

estratégia de combate ao racismo e a colonialidade de saber. Nesse sentido, vale lembrar                           

da importância do estudo formal da dança estar atento a diversidade cultural haja visto o                             

processo discriminatório que relegou as danças populares para as margens do que                       

poderia ser considerado arte e a forte tendência de se pensar a dança contemporânea a                             

partir de referenciais hegemônicos. 

A partir desses pressupostos a organização desse estudo, desenvolvido por dois                     

estudantes do curso de Dança, se deu primeiramente na divisão da pesquisa de campo.                           

Enquanto Johnathans pesquisa o universo da cultura Hip Hop na cidade de Goiânia,                         

Patrícia se dedica ao treinamento da capoeira. Ambos se encontram nos laboratórios de                         

criação para confrontar no corpo as respectivas experiências, tanto da pesquisa de                       

campo como das revisões bibliográficas.  

 

O HIP HOP EM CENA 

Se liga nesta ideia, esta é minha introdução  
passar um conhecimento com quatro pedras na mão,  

posso até fala de musica com apenas um refrão,  
mas falo de um amor que tenho no coração,  

essa é minha cultura e faço satisfação,  
O Breaking eu valorizo, e incentivo os irmãos,  

Que com uma lata de spray expressam suas emoções,  
com um boombox, ao lado só curtindo um tal refrão Hip Hop ou Hip Hip Rua 
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(Black Mega Break) 

 

Em síntese o Hip Hop é um movimento cultural que agrega quatro elementos: o                           

Break, o Grafite, Dj, e o Mc/Rap. Em meados da década de 196070 surge como uma                               

manifestação popular no guetos nova iorquinos com a participação de jamaicanos, como                       

o disc jockey (Dj) Kool Herk. Outra referência importante foi o norte americano África                           

Baambataa fundador da Zulu Nation, que propõe que o Hip Hop se transforme numa                           

arma a favor da paz, sugerindo que as brigas entre gangues dessem lugar a duelos de                               

arte.  

A dança de rua, mais especificamente o Break, dançada por B.boys e B.girls é o                             

corpo se transfigurando em formas que se desenham no espaço a partir de identidades                           

marcadas pelo contexto de fragmentação, exclusão social, guerra e do gueto. Por sua                         

vez o Grafite, também é uma forma de manifestação artística que ocupa a cidade com                             

cores e formas, invadindo a cidade de forma crítica e criativa. Além dos corpos em                             

movimento e das cores e formas grafitadas em muros, o movimento Hip Hop se faz com                               

som, ritmo e poesia. De um lado os Dj (disc jockey) que seleciona e põe pra tocar                                 

composições previamente gravadas, manipulando e interferindo manualmente nesses               

sons, e de outro o MC (mestre de cerimônia), que acompanhado dos Dj, canta de forma                               

expressiva e enfrentiva músicas de contestação e de afirmação de identidade. O Dj e o                             

Mc são os elementos fundamentais para a constituição do Rap (ritmo e poesia), gênero                           

musical ouvido em todo mundo. Por fim, não podemos deixar de mencionar o Beat Box,                             

que mais recentemente vem sendo considerado uma outra forma de fazer Rap, através                         

de percussão vocal.   

No Brasil, pode se dizer que a inserção do Hip Hop começa a acontecer a partir                               

de 1976, inicialmente com Soul e Funk, ritmos que agitam os bailes black e as                             

movimentações políticas e culturais de jovens negros e periféricos. Um dos primeiros                       
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percussores da cultura Hip Hop, sobretudo na cidade de São Paulo, teria sido o                           

pernambucano Nelson Triunfo, um dos principais dançarinos de Break do Brasil.  

 
Desde os anos 70 o movimento político e cultural americano                   
influenciavam as agitações negrobrasileiras, principalmente em São             
Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, onde eram comuns os bailesblack a                         
base soul e funk. Considerando que o rap é praticamente filho desses                       
outros ritmos, a porta de entrada para o Hip Hop no Brasil já estava                           
aberta. (SILVA, 2004 p.56) 

 

Na cidade de Goiânia podemos citar como pioneiros do Hip Hop local figuras                         

como Black Man e Tio Lú, segundo depoimentos já na década de 1980 o Hip Hop                               

apontava na cidade. 

Tio Lu nasceu em Goiânia e reside na Vila Santa Helena desde pequeno, foi um                             

dos fundadores do primeiro grupo de Break da cidade, porém dedicouse também ao                         

Rap, no grupo “Cães de Rua”. O rapper Thaide e o b.boy Nelson Triunfo que atuavam                               

no movimento em São Paulo, teriam sido as principais referências de Tio Lú, que relata                             

em conversa informal que seu primeiro contato com a dança teria sido em um                           

vídeoclipe em que viu fascinado um “cara” dançando popping e locking, movimentos                       

característico do estilo Break. 

Tio Lu, aponta que intenção do seu Rap baseiase em uma frase do músico                           

Sabotagem: “Rap é compromisso não é viagem”. Morador de uma região periférica e                         

suburbana, Tio Lu conviveu com a violência desde menino e encontrou como ponto de                           

apoio o que chamou de “funk de raiz americana” e mais tarde no Rap e no Break. 

Black Man nasceu em São Domingos do Araguaia no Sul do Pará de onde                           

migrou para Goiânia na década de 80, conheceu o Hip Hop através do irmão mais velho                               

que foi estudar em Imperatriz do Maranhão, por seguir as coisas que o mais velho fazia                               

tornase um b.boy. Em 1984 transferese para Goiânia onde conhece o grupo “Cães de                           

Rua”.   
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Atualmente percebese que o Rap em Goiânia vem se tornando cada vez mais e                           

expressivos do que a dança de rua. Apesar disso, o Break persiste através da premissa                             

que “a rua é nosso palco”. 

Os grupos de dança frequentemente promovem eventos para batalhas e rodas                     

que acontecem em alguns pontos da cidade como no DCE da Federal, nas praças                           

públicas e Feira da estação.  

Concentrandose um pouco mais no Break, conseguimos identificar os seguintes                   

grupos que atualmente atuam na cidade de Goiânia: Mega Break (no Lago das Rosas),                           

BF Crew (no CRJ próximo viaduto Novo Mundo), Break Boys (na Praça Nova                         

Esperança), Hot Spin (no Colégio Dom Abel), Manos do Break (na Vila Galvão),                         

Canedo Força Break (na Praça Criativa em Senador Canedo), New Style (no Jardim das                           

Oliveira). Vale mencionar os já extintos Selvage’s Electro Rock, Electro Break;                     

Vietnam OF Style e Fantasmas City Break, que alguns exintegrantes ainda participam                       

de campeonatos. 

  

BREAK: QUE DANÇA É ESSA? 

O Break é uma forma de dançar que se constituiu, sobretudo no espaço da rua                             

dos guetos novaiorquinos com a contribuição de afrosdescendentes e latinos. 

 

As ações corporais que compunham o Break refletiam, além da                   
relação direta com o ritmo e corporeidade cultural, os corpos                   
debilitados dos soldados que voltavam da guerra do Vietnã,                 
denunciando simbolicamente a insatisfação com a política e a guerra.                   
Um dos movimentos mais conhecidos do Break simula as hélices de                     
um helicóptero, instrumento de guerra muito utilizado na época.                 
(SILVA, 2004 p.54) 
 

Conforme já mencionado, o Dj Afrika Bambaataa, um dos percussores do                     

movimento Hip Hop em Nova Iorque teria proposto as batalhas de Break, isto é,                           

disputas entre dançarinos, como forma de amenizar a violência entre as gangues. A                         
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partir daí e com a marcante contribuição da indústria cultural, o Break se populariza em                             

todo mundo. 

O corpo que dança o Break carrega as marcas de uma expressão artística criada                           

em um contexto social de marginalidade e violência e assume movimentos vigorosos,                       

de auto nível técnico e de risco. Na movimentação do Break, embora exista a ideia de                               

improvisação e de um estilo próprio de dançar, existem movimentos padronizados e                       

codificados, tais como: 

 

• Toprock: movimentação utilizada para se entrar numa roda ou começar a                     

performance, ações realizadas em pé. 

• Locking: É um estilo de dança que foi desenvolvido através do funk, baseiase                           

em congelamentos rápidos dos braços em combinação com o quadril.  

• Popping: É baseado na técnica de rapidamente contrair e relaxar os músculos                         

para causar um impulso no corpo do dançarino, que se movimenta na com a                           

batida da música. 

• Flare: Como um moinho em as pernas se deslocam em grandes círculos no ar,                           

utilizando com apoio apenas as mãos.  

• Headspins: e uma movimentação que o dançarino fica com a cabeça para baixo                         

em parada de três apoios e com muito domínio do equilíbrio realiza um giro                           

apenas com o apoio da cabeça 

• Uprock: são movimentos de ataque e defesa realizados em uma situação de                       

jogo em que se simula uma disputa, no entanto, sem contato físico. 

• Freeze: é o congelamento de um movimento acrobático com duração ideal de                       

no mínimo dois segundos . 

• Free style: a palavra significa estilo livre pode ser na Dança, No Grafite, nas                           

Rimas improvisadas dos Mc´s, ou dos Dj, se ressume em improvisação. 
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No grupo Mega Break Crew, grupo de Goiânia do qual mais nos aproximamos                         

para a realização da pesquisa, alguns b.boys que fazem parte do que podemos chamar de                             

“velha escola”, isto é, praticam o Break desde meados da década de 1980, ensinam os                             

mais novos alguns princípios básicos para um bom aprendizado da dança de rua: 

1. Mostrar respeito às pessoas;  

2. Aprender a história do b.boying;  

3. Manter seus movimentos na batida;  

4. Aprender todos os fundamentos;  

5. Não fazer somente flaire e headspins ;  

6. Sempre estar pronto pra “batalhar” (entrar numa roda de disputa);  

7. Sempre fazer uprock;  

8. Sempre segurar os freeze por pelo menos 1,5 segundos.  

9. Não roubar movimentos, a menos que o inventor lhe de permissão para usar                         

seu movimento;  

10. Sempre representar os b. boys de forma positiva não importa o lugar. 

 

A CAPOEIRA NO JOGO 

Dáse o nome de capoeira a um jogo de destreza que tem as suas origens remotas                               

na África bantu, região onde hoje estão localizados Congo e Angola, embora sua                         

constituição seja pluriétnica.  

Segundo REGO (1968), um importante estudioso da capoeira, a palavra capoeira                     

vem do vocábulo caápuêra que significa mato miúdo, ou então do vocábulo cópuêra                         

que significa roça que deixou de existir – indicando o local em que a prática da capoeira                                 

se desenvolveu, onde possivelmente os escravos se escondiam. Daqui, já podemos                     

concluir: uma prática corporal desenvolvida no Brasil por negros cativos. 
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A capoeira pode ser entendida como uma luta disfarçada de dança ou mesmo                         

como uma dança guerreira e assim como outras práticas culturais, vem sofrendo                       

constantes transformações técnicas, estéticas e na forma de organização. 

As principais transformações que agiram sobre a capoeira escrava e que viria a                         

definir substancialmente o formato de capoeira que temos na atualidade, aconteceram                     

partir de 1930, quando a capoeira se divide em duas vertentes: a Capoeira Angola e a                               

capoeira regional. 

A Capoeira Regional foi criada por Manuel dos Reis Machado (19001974), o                       

Mestre Bimba, em 1932, quando fundou o “CENTRO DE CULTURA FÍSICA E LUTA                         

REGIONAL”, unindo à capoeira golpes de lutas marciais como o Boxe, Karatê e o                           

JiuJitsu, e também movimentos de sambaderoda e batuque.  

Mais do que aspectos técnicos, a criação da capoeira regional, consiste também                       

em uma adaptação à sociedade da época. Afastar a capoeira da rua e da marginalidade,                             

bem como aproximála de ideais esportivistas era um demanda social daquele momento.                       

Assim, a Academia de Mestre Bimba foi a primeira a receber autorização oficial para o                             

ensino da Capoeira, em 1937, ano da decretação do Estado Novo. Em 1995, Mestre                           

Bimba recebeu título de Doutor Honores Causa “Postem Mortem” pela UFBA.  

A Capoeira Angola, por sua vez teve, como principal líder Vicente Ferreira                       

Pastinha (19091981), o Mestre Pastinha, que na década de 40, fundou o Centro                         

Esportivo de Capoeira Angola, dando origem à atual noção de prática da Capoeira                         

Angola. 

Mestre Pastinha e outros bambas da capoeiragem desaprovaram as adaptações                   

feitas por Bimba, daí o esforço de Seu Pastinha, como também era chamado, de                           

consolidar a identidade Capoeira Angola, a partir de um discurso que valorizava a sua                           

ritualística e ancestralidade africana. 
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Mestre Pastinha, assim como Bimba, formulou um sistema para a prática da                       

capoeira, um sistema que vigora (com o dinamismo próprio das culturas populares)                       

entre os alunos e os alunos de seus alunos. 

Nesse trabalho, utilizamos como referência a Capoeira Angola, praticada no                   

projeto Águas de Meninos, um núcleo goiano do Centro de Capoeira Angola Angoleiro                         

Sim Sinhô. Como características principais do jogo da Capoeira Angola, parecenos                     

pertinente reapresentar os elementos utilizados por Silva (2004) a partir dos estudos de                         

Frigério (1989):  

● A Mandinga e Malícia, dizem respeito a habilidade de surpreender o                     

adversário, de “fecharse” e evitar ser apanhado de surpresa pelo outro.                     

De florear e incrementar o jogo, mas com muita astúcia, leveza e                       

precisão. É a magia do jogo. A ideia de mandinga por vezes também está                           

ligada aos aspectos místicos e religiosos. 

● Complementação: Jogase sempre perto do outro e respondendo seus                 

movimentos através de ataques, defesas e contra ataques. 

● Violência pacífica: A capoeira é uma prática que vem munida de toda                         

uma ideologia e ética que não permite violência gratuita, pelo menos não                       

de forma ideal. 

● Complexidade dos movimentos: A expressão do rosto, o movimento do                   

corpo, a ginga dançada e os movimentos acrobáticos e a teatralidade 

● O Caráter de Jogo: a articulação de técnica, códigos préestabelecidos                   

com a criatividade e improvisação. 

 
ESTUDO COREOGRÁFICO: NO BREAK DA MANDINGA 

O estudo coreográfico desenvolvido pelos estudantes aconteceu por meio de um                     

processo de investigação cênica que teve como base o encontro das experiências vividas                         

pelos dois estudantes, Johnathans com o Break e Patrícia com a Capoeira Angola. Esses                           
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encontros se estabeleceram primeiramente através de trocas, isto é, no ato mostrar ao                         

outro o que sabe ou que está aprendendo. É importante ressaltar que esse procedimento,                           

apesar da simplicidade e espontaneidade com que foi conduzido pelos estudantes,                     

configurouse como num importante espaço de apropriação dos saberes corporais, não                     

só em termos técnicos e expressivos, mas também no sentido da reflexão e organização                           

de cada matriz de movimento para além de si, isto é, para outro e com outro.  

Nesses momentos de troca, os estudantes tiveram a oportunidade de observar                     

como um corpo que treina Capoeira Angola assimila o movimento do Break e como um                             

corpo que treina Break assimila o movimento da Capoeira Angola, a sinuosidade da                         

Capoeira Angola jogando no próprio corpo com a precisão da dança de rua.  

Outro procedimento utilizado foi a experimentação dos movimentos da Capoeira                   

Angola ao som de músicas utilizadas para se dançar Break e vice e versa, deixandose                             

influenciar pelo ritmo ao ponto de ter as qualidades de movimento alteradas. A ginga,                           

por exemplo, transformouse em uma “ginga fragmentada” e o locking ganhou uma                       

fluência mais livre, ressaltandose nesse momento o princípio da “malandragem”, que                     

além de ser um aspecto presente na movimentação da capoeira também pode também                         

ser lido nos corpos que dançam Break e no Hip Hop de maneira geral. 

O Uprock do Break e a ideia de complementação presente na Capoeira Angola,                         

foram articulados para se criar um jogo de ataque defesa entre capoeira e dança de rua.                               

Se a capoeira ataca o Break defende e assim sucessivamente. 

No que diz respeito a complexidade dos movimentos, os estudantes puderam                     

notar certas semelhanças entre as duas práticas, tais como a bananeira de cabeça e a                             

queda de rins da capoeira com os movimentos freeze do Break; o uso acentuado de                             

apoios das mãos no chão; a presença da ginga, que no Break poderia ser considerado                             

como sendo o toprock e, também, o fato de em ambas as performances exigirem do                             

executor a habilidade de improvisar a partir de determinadas matrizes. 
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Por fim, o ultimo procedimento utilizado, além a escolha de algumas                     

movimentações específicas de cada manifestação, que foram transfiguradas no processo                   

de composição, foi o de associar movimentos do Break com da capoeira, investigando                         

como se dá a ligação e transição de um e para outro. 

Apesar de historicamente ambas as expressões culturais terem se consolidado no                     

espaço da rua com uma participação majoritariamente masculina, foi observado que                     

entre a Capoeira Angola e o Break, a primeira sugere um feminilidade que não se vê na                                 

segunda, inclusive na demonstração do estudo coreográfico no GT Corpo e Capoeira                       

durante o Colóquio Internacional O AFRO CONTEMPORÂNEO NAS ARTES                 

CÊNICAS, foi mencionado por um dos participantes que atuação de Patrícia e de                         

Johnathans sugeriam, respectivamente, os arquétipos dos orixás Oxum e Ogum. Esse                     

comentário gerou no GT uma interessante discussão sobre como a Capoeira Angola,                       

que no caso dava os maiores contornos da movimentação de Patrícia, poderia ser                         

interpretada através do arquétipo de Oxum e, por outro lado, o Break e o movimento                             

Hip Hop como um todo, facilmente identificado no corpo de Johnathans, poderia ser                         

associado ao arquétipo de Ogum.  

Oxum, na mitologia dos orixás é associado a beleza, equilíbrio e estratégia e                         

Ogum, além de ser o deus das ferramentas e tecnologia e um grande guerreiro. A                             

relação entre os arquétipos dos orixás com as manifestações estudadas apontouse a                       

partir dessa discussão como uma possibilidade de desdobramento da pesquisa.  

O estudo coreográfico realizado a partir da pesquisa de iniciação científica                     

afirma na dança contemporânea uma identidade negra, que transita entre o tradicional e                         

o moderno. Fazendo refletir sobre o fenômeno e conceito da cultura popular e seus                           

possíveis desdobramentos nos processos de criação em artes cênicas. 

Por fim, é importante ressaltar que apesar do interesse em relacionar Hip Hop e                           

capoeira ter surgido inicialmente na dissertação de mestrado realizada por uma das                       

autoras desse artigo e orientadora plano de trabalho desenvolvido pelos estudantes,                     
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neste novo contexto esse tema ressurge primeiramente como possibilidade de inserir                     

estudantes de graduação na pesquisa acadêmica a partir de seus próprios interesses e                         

histórias de vida e, além disso, com um enfoque específico na Capoeira Angola e no                             

Break, pois no contexto da pesquisa de mestrado se considerou a capoeira e o Hip Hip                               

de forma geral. Neste processo, Johnathans que já era o b.boy teve a oportunidade de                             

resignificar a dança de rua em outro contexto e processo, sem deixar de ser um b.boy. E                                 

Patrícia tornouse neófita na capoeiragem, mergulhando a fundo no universo da                     

Capoeira Angola, para além do projeto de iniciação cientifica realizado, como um                       

projeto de vida. 
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