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promovidas pelas irmandades negras, pois nessa categoria de festejos ne-

de batuques associados a africanos e seus descendentes bem como a sua 

(casamento). Salientamos  que na Bahia, Recife e possivelmente em Sergipe 

participaram nas localidades mencionadas.

sede no bairro do Ribeira, em Salvador.
(Fontes: http://oglobo.globo.com)
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e do Congo. Utilizando de africanistas, os autores descrevem o batuque 

viajantes oitocentistas retrataram os africanos trabalhando coletivamente 

africano, contribue para entendermos os motivos dos africanos resistirem 

importante momento de sociabilidade e lazer para os negros.

BATUQUES: SIGNIFICADOS E PARTICIPANTES

Em meados do XIX, na bahia a festa era um momento de reviver os 
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realizavam nas ruas,  becos das grandes cidades e das pequenas vilas, no 
interior dos engenhos e fazendas, de maneira mais escassa no interior das 

oitocentos surgiu o termo casa de samba como mais um local que ocorria 
os batuques. Ressaltamos que em Recife o termo casa de batuque tinha dois 

e o de local comercial, que ocorriam as bebedeira e batuques, um local de 

e crioulos, e os homens pobres. (MAIA, 1995; REIS, 2002 SANTOS, 1997)

diferenciados, crioulos e africanos. Todos esses elementos confundiam as autori-

as festas eram associadas aos africanos e que era a parte mais rebelde da popula-

e social. Esses discursos tiveram nos jornais grandes aliados que perseguiam os 
sambas e batuques, pois os mesmos ofenderiam a moral, aos bons costumes e 

sociais cotidianas. Assim havia os que defendiam o direito dos escravos a terem 
suas festas e outros que pregavam que as mesmas  tinham que ser disciplinadas 

das classes subalternas. Todavia os batuques em Salvador ainda eram ajuntamen-
tos majoritariamente de negros. E entre esses negros havia homens e mulheres. 
(REIS, 2002; SANTOS, 2007; SANTOS, 1997) Em Recife, nas casas de batuque 

na capital sergipana. (AMARAL, 2007).
Na Bahia oitocentista, homens e mulheres participavam dos sambas 

dessas atividades. Muitas das atividades laborais das mulheres negras eram 
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5nas ruas, lavando roupas nos diques ou nas fontes, vendendo seus produtos. 

mulheres frequentemente eram descritas como seminuas, ou nuas. Segundo 

mas negras usavam, sobretudo determinadas africanas, com as tidas como 

compostura ao se vestir. (SANTOS, 1997)  

Cena de Carnaval - Jean Baptiste Debret 

era uma das maneiras que se chamava o capoeira. Por esses elementos, e por 

SANTOS, 1997) Ressaltamos que nos batuques recifenses, por conta de 

dos batuques. (MAIA, 1995) 
Dentre os materiais utilizados nos batuques temos o tambor, pois o 
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instrumentos. Segundo Arthur Ramos, dentre os instrumentos sudaneses 

instrumentos utilizados pelos escravos, bem como os formatos e tamanhos,  

berimbaus nos sambas de Salvador. (KARASH, 2000; SANTOS, 1997)

deixavam  escravizara culturalmente. E no campo ou nas suas proximidades 
mesmo, nas localidades mais afastadas das cidades, os escravos tinham mais 
autonomia para batucar,  apesar dos senhores das cidades permitirem seus 

A festa era um ato negociado entre escravos e seus senhores. (Reis, 2000) 

gros se ajuntassem, batucassem e bebessem. Quando os policiais fechavam 
alguma taberna, os negros procuravam outra taberna para continuar suas 

e sururus. (MAIA, 1995; SANTOS,1997).
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5BATUQUES EM ALGUMAS LOCALIDADES 
BRASILEIRAS

comida e bebida existente na festa e paga pelos africanos. O que indica que 

com os libertos patrocinavam a festa. Alguns senhores liberavam seus escra-

como foi o caso do Natal de 1872 que Mulungu e 
seus companheiros batucaram durante a noite. (REIS, 
2002; AMARAL, 2007; JESUS, 2008)

Ou seja, os negros aproveitavam os feriados, seus 
momentos de folga para se divertirem. Assim os 
batuques e sambas era comuns nas festas de Natal, 
nos festejos juninos, nas novenas, ou ainda para 

foram a Bahia esmagar a Sabinada ou no Dois de 

durante as noites e madrugadas.

emplo de festa negra. Os viajantes mencionam que 

durante a noite e a madrugada. No alvorecer do dia ocorriam os banquetes. 

elementos da religiosidade afro. (REIS, 2002; SANTOS, 1997)
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batuques. Assim, ele recomendava que ajuntamentos de escravos deveriam 
ser evitados. Seu sucessor,  o oitavo Conde dos Arcos (1809-1818) consid-

da ordem escravista. Para o mesmo a festa faria o africano esquecer a jornada 

quando e como deveriam ser os momentos  de folga. Enquanto os escravos 
queriam autonomia para organizar seu momento de lazer. (REIS, 2002)

maneira conseguiria civilizar e diminuir as possibilidades de rebeldias. Lembrando 

alaridos e sambas. (REIS, 2002, SANTOS, 2007, SANTOS, 1997)

estavam os jornais que denunciavam e descreviam os batuques para as auto-
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jornais constava sempre o temor das revoltas que podiam ocorrer por conta dos 

os batuques, pois alguns policiais faziam parte do grupo chamado de homens 

batucar era um direito. Em algumas vilas e cidades sergipanas, como Japara-

ordem publica.(ABREU, 1999; SOARES, 2002; KARASH, 2000)

segmentos participavam dos sambas cariocas. Para Jocelio Santos, nesse con-
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proibiam os negros de andarem pelas ruas seminus, ofendendo a moral das 

esses eventos. Os batuques baianos continuaram ocorrendo nas vizinhan-

visualizado nos jornais. (SANTOS, 2007; ALBUQUERQUE, 1996)

que antecedia a quarta-feira de cinzas a esse dia. 
Os negros aparecem participando do entrudo 
como coadjuvantes. (VIEIRA FILHO, 1997) 

surgir os bailes carnavalescos que aos poucos 
foi substituindo a festa popular do entrudo. 

Muitas foram as campanhas contra os entru-
dos - festa que molharia e sujaria uns aos outros 

Debret.
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5Os entrudos passaram a ser caracterizados como selvagens e ofensivos 

brincadeiras de rua onde reinaria a ordem, a alegria e a civilidade. Em 1859, 

ser permitidas nesse contexto.  Os clubes carnavalescos afastavam os peri-

(VIEIRA FILHO, 1997)

que ocorriam nos carnavais. A primeira, os clubes uniformizados, como o 

,os nossos conhecidos batuques que as pessoas saiam no carnaval de saia 

de um dos clubes, Embaixada Africana. Pois rememora as embaixadas dos 

clube citado utilizava os mesmos elementos dos clubes uniformizados das 

noticiavam que os clubes de negros mostravam os costumes africanos de 

carnaval dos brancos, assim mostravam o Egito ou alguns reis africanos. Em 

alguns deles viajavam para a cidade de Lagos para negociarem. No mesmo 
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Para Vieira Filho, o carnaval se transformou para os negros baianos em 

instrumentos, domesticavam e conduziam animais, elaboravam e manipulavam 

esses clubes rivalizaram com clubes da elite branca. Em suma, esses clubes 

Os batuques foram tratados em grande medida nesta aula, e por isso 

se divertirem no carnaval baiano. Vieira Filho, citando Edison Carneiro, 

lembram os cortejos dos grupos citados, como rei, rainha, guarda branca 
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em Alagoas ou ainda o Lambe-sujo que ainda ocorre em Sergipe. Essas festas 

devemos atentar que eram diversas, e que mudaram no decorrer dos anos, 

RESUMO

negras, dentre eles um dos mais marcantes foi o batuque se fez presente 
no Rio de Janeiro, Salvador, Recife e em Sergipe. Essas festas negras tin-

por esse motivo os africanos resistiram para que continuassem ocorrendo. 

batuques, alguns defendiam que deveria reprimir outros acreditavam que 
seria mais prudente permitir. As festas ocorriam em diversos lugares e 

em diversas localidades
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ATIVIDADES 

Alabama de 1867 e posteriormente aponte os elementos que foram citados no 
decorrer da aula que podem ser encontrados no samba.

Minha gente venha ver

Toca o prato a Calombo

E o Teixeira da estrada

Maxi e Guardiano

Vae Anacleto e o Chico

Rufa o pandeiro o Bitu

Faz a sorte da garrafa
A da Massa e a Tranquilina

Vacca brva e Ursulina

Segundo disse o Maxi, 
Porrque faz anniversario

Cada mulher deu um prato
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