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1 - Introducao

area de Educacão
tem evidenciado a
necessidade de se
reavaliar a questa()
da disciplina na es-

: cola. As contribui-
cOes de Foucault e
Gramsci, entre ou-
tros, tem orientado

recentes estudos sobre este tema.

Informacaes obtidas atraves do
Sistema Brasileiro de Documentacao e
Informacâo Desportiva (SI BRADID),
revelaram nitmero I im itado de trabalhos
indexados sobre disciplina na area de
Educacäo Fisica.

A relevancia deste estudo se con-
centra na insuficiencia de producao te6-
rica sobre o assunto na area de Educacão
Fisica, e corrobora a premissa de que so
se conseguira urn efetivo red imen-
sionamento de valores na area, quando
os estudos se voltarem pars a compreen-
sào das suas bases praticas, anal isando
e refletindo os seus modelos internos.
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Existe uma disciplina caracteris-
tica do esporte de alto rendimento?
Qual a forma de disciplina que melhor
corresponde ao fim esportivo e que,
portant°, os treinadores devem defen-
der? Quais as ideias sobre disciplina
que ja nao se aceitam mais? Sob que
aspecto a disciplina e trabalhada no
treinamento esportivo? Enquanto nor-
mas e rituals impostos pelo treinador e
inquestionciveis? Ou como objetivo edu-
cacional de auto-realizacCio, atingido
corn a participaceio de todos, via-
bilizando a tomada de consciencia e a
critica?

0 foco de analise deste estudo esta
no conceito de disciplina dos treinado-
res de basquetebol masculino que atuam
em clubes esportivos de Belo Horizonte
e que interagem em uma estrutura de
relacOes, onde os mecanismos de
disciplinacAo emergem atraves da medi-
acAo do treinador, ao lidar corn a acäo
pedagOgica no treinamento e do conjun-
to de interacOes, formado por treinador,
atletas e os dirigentes das instituicOes
esportivas.

Em um sentido amplo, a disciplina,
no treinamento esportivo, pode ser en-



nao ill() se recusar a observância da
disciplina, que se torna urn objetivo livre-
mente aceito e que deve ser sempre
reestruturado, pois as normas evoluem.

A area de Educacao Fisica e o es-
porte de alto-rendimento - vinculado a
sub-area de treinamento esportivo - sem-
pre mantiveram uma intensarelacao corn
a questao da disciplina. Estas instancias
foram institucionalizadas no seculo XIX

incorporadas nas culturas de varios
paises, exatamente tendo como uma de
suas funcOes, auxiliar no movimento de
disciplinacao das sociedades industria-
lizadas, pois, como bem anal isa Foucault,
o poder disciplinar se estabelece funda-
mentalmente atravds do corpo. Dai, as
atividades e exercicios corporais como
praticas ditas racionalizadas, visando a
padronizacao de comportamentos e a
modelacao do corpo como projecao do
social. 0 estudo das tendências que
nortearam o ensino da Educacao Fisica
no Brasil, revelam oaspecto disciplinador
presente na formacao do professor de
Educacao Fisica e dos treinadores brasi-
leiros Entretanto, torna-se necessario
esclarecer que nao a possivel estabele-
cerumarelacao linear e mecanica entre as
concepOes da Educacao Fisica conti-
das em sua origem histOrica e suas
concepcOes nos dias atuais. A natureza
da Educacao Fisica e do Esporte no sé-
culo XX e, para o sdculo X XI, e extrema-
mente distinta. Hoje em dia, ex istem com-
ponentes da recreacao, do divertimento

da liberdade nas aulas de Educacao
Fisica que estao presentes nas aulas,
tanto de escolas pUblicas, quanto de
escolas particulares.

MotrIvicia

E importante considerar, sobretu-
do, que a disciplina se fundamenta em

cada sujeito, nao como um ser isolado,
mas como um sujeito que interage corn
outros sujeitos e com o mundo, face as
experiências que encontra. Essas experi-
encias sao vivenciadas e incorporadas
dentro dos diversos universos
psicossociais, representados pelos am-
bientes ern que atuam.

Segundo Lobrot (1977, p.63 ):

"Efalso opor individuo e socie-
dade, como a parte e o todo, e
decretar que a sociedade e exte-
rior ao individuo e superior ao
individuo. A sociedade	 em
primeiro lugar, no prOprio indi-
viduo a titulo de projeto, de in-
tencilo, de representaceio, de
querer, de pulsdo face a outros
individuos e, por isso, ela se
exterioriza em instituiceies que,
por sua vez, reagem sobre os in-
dividuos. A dialetica nao e entre
individuo e sociedade, mas entre
o movimento de interiorizaccio e
exteriorizaceio."

3 - Objetivos

3.1 - Gerais

Conhecer a estrutura e a funceio da
disciplina no treinamento esportivo.

Levantar questaes teOricas e
metodolOgicas pertinentes a prcitica
pedagOgica da disciplina.

c) Analisar e refletir as bases praticas,
o modelo interno de disciplina no
treinamento esportivo defendido pe-
los treinadores de basquetebol mas-
culino de Belo Horizonte.
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3.2 - Especificos

Conhecer o conceito de disciplina
no treinamento esportivo para os
treinadores de basquetebol mascu-
lino que atuam nas diferentes cate-
gorias, em clubes e associacOes es-
portivas em Belo Horizonte.

ldentificar quais os valores, as nor-
mas e condutas veiculadas por este
grupo que se relacionam corn a civil°
pedag6gica da disciplina no treina-
mento.

Verificar como os treinadores perce-
bem a queskio da autodisciplina do
treinador e sua importcincia para a
aclio pedagOgica do treinamento es-
portivo.

Verificar se exisie urn perfil, de acordo
corn os treinadores, para o atleta dis-
ciplinado e o atleta indisciplinado.

e) Verificar quais as medidas adotadas
pelos treinadores para trabalhar a
disciplina dos atletas durance o trei-
namento esportivo.

fi Verificar  como se diferenciam as me-
didas adotadas pelos treinadores
para trabalhar a disciplina no trei-
namento, de acordo corn afaixa etciria
dos atletas: criancas (categorias
mini, petiz, mirim e infantil); adoles-
centes (categorias de infant() ate ju-
venil) e adultos (categorias sub-22 e
principal).

Verificar  quais os fatores que contri-
buem para a disciplina e a indis-
ciplina durance o treinamento es-
portly°.

Verificar  se as formas de disciplina
encontradas no treinamento espor-
tivo stio similares as formas de disci-
plina presences na HistOria da Edu-
cacao.

4 - Metodologia

Trata-se de uma pesquisa descriti-
va, de caster exploratOrio. A forma
exploratOria foi a indicada para a presen-
te pesquisa, uma vez que ainda nao foram
realizados estudos empiricos sobre o
tema na area de EducacAo Fisica e, prin-
cipalmente, porque esta investigacao
esta interessada no esclarecimento de
conceitos.

0 marco teOrico capaz de sustentar
a investigacdo foi o estrutural funciona-
I ismo, uma vez que a intencäo era a de
conhecer a estrutura e a funs o, tanto da
disciplina no treinamento, quanto do
espaco de esporte representado pelo
basquetebol, em nossa sociedade.

A pesquisa de campo deste estudo
foi real izada em duas etapas. Na primeira
etapa, foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas e, a partir da andlise dos
dados, Ode ser desenvolvido urn ques-
tiondrio, que foi denominado "Q-DES"
(Questionario sobre disciplina no espor-
te), aplicado na segunda etapa da pes-
quisa.

Para a andlise dos dados foi segui-
do o método de andlise de contend° de
Bardin, que privilegia o contend° das
mensagens. Trés momentos foram se-
gu i dos: prime i ro, uma pre-analise: le itura
geral de todo o material (entrevistas e
questiondrio) onde foram revistos os
objetivos e foram determinados os recor-
tes no campo da investigacAo. 0 segun-
do momento foi o da descricAo analitica:
foram codificados, classi-ficados e
categorizados os contendos de acordo
com os objetivos do estudo. E, no tercei-
ro momento, foi feita a interpretacao
referencial: onde procurou-se compre-
ender como a realidade objetiva dos trei-



Motrivlcla

autoritdria e ora democrAtica, de acordo
com as variaveis situacionais. Este papel
de lider se desenvolve dentro de uma voz
de "mando", e e assim que os treinado-
res descrevem como sdo, como cobram o
treinamento, como gostam que os atletas
sejam. 0 movimento de interacdo entre
treinador-atletas, a partir desta perspec-
tiva, a predominantemente unilateral. São
os atletas que precisam se adaptar
maneira de ser do treinador, as suas
normas, a sua forma de disciplina, ao seu
tipo de treinamento. Quem oferece resis-
tencia ou ndo se adapta, ë pun ido. Evi-
dente que existem momentos onde o
treinador procura ouvir os atletas, po-
rdm, a predom inane ia dentro do proces-
so de interacão sugere mu ito mais um
movimento unilateral de adaptacao dos
atletas, do que urn movimento dialetico
de adaptacão mUtua.

Para que o atleta obedeca, respe ite,
confie no treinador e para que a forma de
disciplina de resultado, os treinadores
defendem a posicdo de que a autodis-
ciplina do treinador deva ser o exemplo.
E o que eles chamam de coerencia. E a
coerencia entre as atitudes e as cobran-
cas do treinador que dard sustentacão as
suas exigencias.

0 sentido de disciplina no esporte
coletivo aparece vinculado a concepcdo
de coletividade, un id() de grupo. Nesta
perspectiva, ndo existe espaco para o
individualism° e a subjetividade. Estas
caracterfsticas sdo consideradas "in-
disciplina". A ideologia que sustenta
este sentido de "colesividade"diz que o
espfrito de grupo a superior ao espfrito
individual. C'ontudo, a visão de "grupo"

a de massificacdo de comportamen-
tos. Desta mane ira, pOde-se perceber que

os treinadores encontram dificuldades
em lidar corn as "diferencas'', ern lidar
com as situacOes onde eles rid() conse-
guem controlar todas as varidveis.

A disciplina ainda ë vista, pelos
treinadores, sob a 'Mica da indisciplina.
Dal a utilizacdo constante de medidas
punitivas fisicas (correr), tecnicas (repe-
ticdo exaustiva das tecnicas de lance-
livre e arremessos) e simbOlicas (multas
no saldrio, exclusdes do treinamento,
exclusOes do coletivo de treinamento e
das competicOes - sentar no banco). A
punicão simbOlica consegue ser pior ain-
da do que as punicOes fisicas e tecnicas.
Nas segundas, existe um termo final, uma
marca que define que a punicão termi-
nou. Ja a punicdo simbOlica (exclusdo)
tende a ter urn efeito profundamente
duradouro e atinge o atleta exatamente
naquilo que ele mais gosta e sente prazer
- o jogo. Os treinadores revel am, desta
maneira, que este ë o trunfo que eles tern
nas mdos: escalar ou nä° o atleta para
jogar, de acordo com sua conduta. E essa
conduta ultrapassa a questa() da
performance esportiva e se insere na
condicao de aquiescencia e respeito as
normas estabelecidas pelo treinador.
A km do mais, estudos real izados na
decada de 30 ( por Skinner, Guillaume,
Estes, entre outros), negam o valor
educativo da punicdo. Estes autores já
demonstraram a ineficiencia dessas me-
didas para a promocdo de alteracOes de
habitos. Segundo eles, as tentativas de
justificacao das praticas corretivas, atra-
yes do castigo e da punicdo, tem se
apoiado em seu valor de exemplo, como
advertencia a todos os que pudessem
experimentar impulsos na direcao dos
atos considerados indesejdveis. Segun-
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do estes estudos, tal raciocfnio e etica-
mente insustentavel. 0 destaque das
caracteristicas positivas no comporta-
mento e o reforco positivo significam
trabalhar a disciplina, enquanto destacar
caracteristicas e condutas negativas no
sujeito, punindo-o, resulta em trabalhar
a indis-ciplinae em nada contribui para a
disciplina. E o cam inho oposto, pois gera
hostilidades e resistencias.

Mas nao a sO o treinador que ex-
clui. 0 atleta tambem evade. SO uma
futura pesquisa junto aos atletas que
abandonaram o basquetebol poderia tra-
zer a tona se esta raid° da evasao poderia
estar associada a rigidez disciplinar
vivenciada no treinamento.

Uma outra questa() que surgiu nes-
te estudo se refere a uma especie de
logo disciplinar" que nao e manifesto.
Ficou a pergunta: ate que ponto os atle-
tas que se comportam "adequadamen-
te" tem consciencia da importancia da
disc ipl ina e, ate que ponto, correspondem
as expectativas do treinador porque sa-
bem que, se nao agirem assim, eles nao
jogam? Por que alguns atletas cedem aos
padrOes normativos do treinador e ou-
tros resistem? Para analisar a dimensao
profunda deste ' jogo de disciplina",
seria necessario compreender as visOes
que possuem os atletas. Existe uma rela-
cao de complentaridade na disciplina de
treinamento que precisa ser investigada.

Uma polemica que dividiu a opi-
niao dos treinadores, tanto nas entrevis-
tas quanto no questiondrio, se refere
exigéncia de sitencio dos atletas, no
treinamento. Alguns treinadores nao
adm item, "em hi pOtese alguma", as con-
versas entre os atletas e chamam a aten-
cao. JA, outros treinadores, menos rigi-

dos, acreditam que as conversas
fundamentais. Segundo eles, as conver-
sas favorecem a descontracao e a comu-
nicacao do grupo, mesmo que o assunto
nao esteja relacionado a atividade. 0
estudo de Tomelin (1986),"A pedagogia
do silencio: o tamanho do medo", nos
mostra como o espaco concedido ao
silencio na Educacao, influencia no modo
de vida, na personal idade. 0 autor elucida
como o autoritarismo se instaura através
da negacao da palavra e se autoperpetua
atraves dos silenciados. Segundo ele, a
marca que levou, em grande parte de sua
vida, foi o silencio, e a sua maior virtude,
a obediencia e a subserviencia. Atribui,
a sua entrada para o Mestrado em Cam-
pinas e a orientacao que recebeu de
Paulo Fre ire, o grande passo para a refle-
xao sobre sua maneira autoritaria de ser,
resolvendo resgatar seu passado para
buscar sua libertacao.

Ao analisar os elementos bdskos
de disciplina (palavras-chave) selecio-
nados pelos treinadores como multo
associados ao treinamento esportivo e
na ordem decrescente de escolha, cons-
tatou-se que os elementos que aparecem
em primeiro piano sao: assiduidade, se-
riedade, uniao de grupo, comando, res-
ponsabilidade, coerencia, respeito, co-
nhecimento, concentracao, determina-
cao, organizacao, controle, pontualida-
de, atencao e, por fim, democracia e pra-
zer. Em segundo piano nas escolhas,
selecionados como associados ( menos
de 50% ) ficaram relegados elementos
que sao fundamentais dentro de um pro-
jeto de disciplina auto-centrada: autono-
mia, critica, amizade, liberdade, cria-
tividade e flexibilidade.



MotrIvit6icia

Dentre as varias caracteristicas
valorizadas pelos treinadores no com-
portamento dos atletas e que influenc
am positivamente a disciplina do grupo,
as dezprincipais foram: 1- ter concentra-
cao nas tarefas; 2- ter determinacao na
marcacao; 3- ter confianca no treinador;
4- respeitar o grupo; 5- colocar o objetivo
grupal acima do seu; 6- procurar corrigir
seus erros tecnicos ; 7- buscar melhorar
sempre a performance; 8- ouvir o treina-
dor; 9- ser ass iduo aos treinamentos e 10-
ser um atleta que o treinador pode contar.

Dentre as caracteristicas desva-
lorizadas pelos treinadores no compor-
tamento dos atletas e que interferem
negativamente na disciplina do grupo,
as principais foram: 1- estar disperso em
situagOes decisivas; 2- nao respeitarcom-
panheiros; 3- nao ouvir o treinador; 4-
nao confiar no treinador; 5- transgredir
normas estabelecidas; 6- descontrolar-
se emocionalmente; 7- estar fora do pa-
drat) de grupo; 8- prender muito a bola
em suas awes; 9- ser individualista nas
finalizacOese 10- ser indiferente as repre-
ensaes do treinador.

As medidas adotadas para disci-
plinar os atletas consideradas como muito
eficazes, e eficazes foram: 1-organ Tzar o
treinamento; 2- reforcar positivamente o
atleta; 3- procurar conversar sempre corn
o grupo; 4- estabelecer metas reais de
acordo corn a idade; 5- corrigir constan-
temente a tecnica individual; 6- exigir
rapidez na mudanca de atividades; 7-
usar ficha de observacao tecnica no trei-
namento; 8- usar ficha de controle de
comportamento; 9- deixar o atleta no
banco de reservas e 10- controlar a
frequencia. As seguintes medidas puni-
tivas dividiram a opiniao dos treinado-

res: punir individualmente corn ativida-
des tecnicas e excluir o atleta do treina-
mento.

Os fatores que influenciam posi-
tivamente a disciplina de treinamento: 1-
objetivos de acordo corn a faixaetaria; 2-
incentivos externos; 3- gritos do treina-
dor durante o jogo; 4- experidncia ante-
rior de alguns atletas em treinamento
anterior; 5- elogios da imprensa para o
atleta. Os fatores que influenciam ne-
gativamente a disciplina da equipe: 1-
pressao familiar sobre o at leta; 2- falta de
motivacao pessoal do atleta; 3- conflitos
entre atletas; 4- instalaceSes ina-
propriadas; 5- atritos na relacao atleta-
arbitro; 6- ninnero insuficiente de atletas
no treino; 7- estimulos Otico-ac6sticos
perturbantes; 8- material de jogo nao
esta sob medida; 9- pouca experiéncia do
treinador corn a categoria e 10- baixo
rendimento da equipe.

6 - Conclusbes

De um modo geral, os treinadores
consideram a tematica disciplina como
assunto pessoal, que deve se desenvol-
ver dentro da filosofia de cada urn. Mas,
na realidade, verificou-se que o pensa-
mento dos treinadores esta relacionado
corn um pensamento social mais amplo,
ou seja, corn o modo como as relacOes
sociais se estruturaram no Brasil. De
acordo corn Chair (1993), a sociedade
brasileira a estruturalmente autoritAria e
guarda, da estrutura escravisia e colo-
nial, a forma hierarquica das relacOes
sociais. A relacao sempre se estabelece
entre um superior e um inferior.

As razeles ideolOgicas que norteiam
o trabalho corn a disciplina encontram
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respaldo, tanto na visa° de disciplina da
Escola Tradicional, quanto nas diversas
tendências existentes no , ensino da Edu-
cacao Fisica no Brasil. E dai que vem a
inspiracao para este tipo de conduta
rigida. Embora os prOprios treinadores
tenham considerado que a forma de dis-
ciplina esportiva 6 atualizada, basica-
mente, os conceitos de disciplina defen-
didos, nao conseguiram romper corn as
estruturas arcaicas sobre o tema: contro-
le, vigilancia e punicao.

Da tendencia higienista da Educa-
cao Fisica, os treinadores absorveram a
iddia de disciplinaros habitos dos atletas
no sentido de afasta-los de prdticas ca-
pazes de provocar a deterioracao da san-
de e da moral. 0 padrao normativo perce-
bido no discurso dos treinadores traduz
aspectos ideolOgicos onde a visa() de
homem a apolinea: aquele que a comedi-
do, equi I ibrado, seri° e sObrio - nao bebe
e rid() fuma. Da tencrencia militarista foi
absorvida a defesa da disciplina rigida, o
culto a obedidncia e ao respeito, a auto-
ridade e ao dever. Da tenddncia
pedagogicista nota-se a neutralidade
politica presente nos discursos, ou seja,
a ausdncia de uma reflexao ideolOgica
sobre a forma de disciplina defendida,
sobre o tipo de atleta que se quer formar,
sobre uma visa° de mundo comprometi-
da corn as transformacaes que se fazem
necessdrias junto a uma sociedade que
procura se reestruturar democraticamen-
te. Da tendEncia competitivista foi ab-
sorvida a defesa da compericao de forma
generalizada para todas as idades ou
categorias de treinamento, existindo ape-
nas urn treinador que defende a ausdncia
do placar no jogo das criancas, apenas o
jogo pelo jogo no sentido Indict).

A andlise dos dados do questioni-
rio mostrou que existe um conflito nos
treinadores. Este conflito revela a con-
tradicao que se manifesta, por urn lado,
atraves de um discurso liberal onde o
esporte de alto rendimento abre-se ao
atleta como espaco de realizacao de sues
potencialidades, como manifestacao in-
tegral, onde eles tem a oportunidade de
expansao. E, por outro lado, atraves da
uti I izacao de ininneras tdcnicas discipli-
nares que buscam garantir o mdximo da
performance, mas que, tambdm, buscam
o maxim° de controle e de dominio sobre
os atletas. 0 discurso liberal choca-se
corn a postura nitidamente autoritdria,
ern que os treinadores se apoiam para a
obtencao da disciplina. A rigidez no trato
corn a disciplina de pre-adolescentes,
adolescentes e adultos foi um trap sig-
n ificativo, que corroboraessa afirmacao.

Existiu a motivacao dos treinado-
res em colaborar corn o presente estudo
através da participacao de todos os pro-
fissionais relacionados na amostra. Este
interesse 6 revelador de um desejo de
aperfeicoamento, pois os treinadores
reconheceram que a disciplina 6 funda-
mental para o treinamento, e que pouco
se conhece a respeito desse "controle"
e "ordem" que estao implicitos na disci-
plina de treinamento. Pouco se sabe em
que bases deveria ser estabelecida a
disciplina.

A falta de compreensao da disc ipli-
na como uma teoria, tern sido responsd-
vel pela sua reducao ao papel de "exer-
cicios e praticas disciplinares"; meca-
nismos estes que se aproximam muito
mais do adestramento, do condiciona-
mento humano, da conformacao e da
domesticacao - 'forjando "habitos e ati-



tudes - do que da emancipacão, tomada
de consciéncia e conseqiiente liberta-
cao, gerando comportamentos mais corn-
prometidos e responsaveis. A busca de
conhecimentos sobre o tema, a inte-
gracao teOrico-pratica, a reflexao e o
engajamento em outras direcOes mais
comprometidas corn a evolucao do
comportamento humano, se fazem ne-
cessarias.

Foi mergulhando na funcional ida-
de que se pOde saber como a disciplina
se organiza e porqué ela se organiza
desta forma. Conhecendo este modelo
conceitual, que sustenta as bases prati-
cas da disciplina no treinamento, acredi-
ta-se que uma primeira porta foi aberta,
para as discussOes e novas pesquisas.

Chega-se ao firn deste estudo, dei-
xando algumasreflexiks em aberto. Que
tipo de praxis, o trabalho corn a disci-
plina no treinamento, sugere? Qual a
real contribuicdo que os treinadores
esportivos tem dado quan go uformaccio
de cidadeios participantes, criticos e
conscientes atraves do trabalho corn a
disciplina no treinamento? Na medida
em que o esporte organiza e representa
um espaco cultural, em que sentido este
espaco tern contribuido para relacOes
humans mais democrciticas?

7 - Recomendaviies

- Real izar pesquisas com atletas sobre a
disciplina no esporte de alto rend imen-
to para compreender a relacão de
complementaridade existente na
interacäo corn os treinadores. No pre-
sente estudo, os conceitos de discipl I-
na foram observados so do lado do

treinador. Seria importante a opcao de
refletir o outro lado, pois, analisar a
dimensao profunda do conflito de dis-
ciplina no esporte, implica em mergu-
Ihar nas percepOes dos atletas.

A forma rigida de disciplina no
esporte de alto rendimento torna o atleta
melhor?

- Verificar se existem diferenciac6es de
conceitos em outras modalidades es-
portivas.

Verificar se existem diferencia93es de
conceitos entre o esporte coletivo e o
esporte individual.
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