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Resumo

Este trabalho objetivou categorizar um programa de ensino aprendizagem-treinamento no handebol a partir do modelo da Iniciação 

Esportiva Universal. Observaram-se 25 sessões de treinamento de duas equipes de handebol feminino escolar sub-14. As atividades 

realizadas foram categorizadas a fim de identificar a ênfase dada em diferentes segmentos do treinamento, assim como de verificar se 

elas estavam em linha com o modelo de ensino aplicado. Os resultados indicaram que o treinamento tático foi realizado em 34.2% e 

42.5% do tempo as sessões de treino das instituições e que as atividades estão em linha com o modelo proposto na Iniciação Esportiva 

Universal. Sugere-se que os treinadores organizem com atenção o tempo destinado a ações como conversas e intervalos, a fim de 

aumentar o tempo de prática no treino e potencializar o processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Modelo de Ensino, Aprendizagem Implícita-Explícita, Conhecimento tático, Tomada de Decisão.
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This study seeks to categorize a handball teaching-learning-training program based on the Iniciação Esportiva Universal (Universal 

Sports Formation) model. Twenty-five training sessions of two female handball school teams with players up to 14 years of age were 

observed. The activities were categorized to identify the emphasis on different training segments, as well as to verify if they were in 

line with the selected teaching model. The results indicated that tactical training was conducted in 34.2% and 42.5% of the time in 

the institutions’ training sessions, and that the activities are aligned with the Iniciação Esportiva Universal model. It is suggested that 

the time allocated to actions such as conversations and breaks be carefully organized by coaches in order to increase effective practice 

time during training sessions and enhance the learning process.

Keywords: Instructional Model, Implicit-Explicit Learning, Tactical Knowledge, Decision-Making.

Resumen

El objetivo del presente trabajo es caracterizar un programa de enseñanza-aprendizaje-entrenamiento de handball basado en el 

modelo de la Iniciação Esportiva Universal  (Iniciación Deportiva Universal). Se observaron 25 sesiones de entrenamiento de dos 

equipos de handball femenino escolar de hasta 14 años. Las actividades realizadas fueron categorizadas con la finalidad de identificar 

la atención dada en los diferentes segmentos de entrenamiento, y también verificar si estas se encuentran alineadas con el modelo de 

enseñanza aplicado Los resultados indicaron que el entrenamiento táctico se dio en un 34,2 % y el 42,5 % del tiempo en las sesiones 

de entrenamiento de las instituciones y que las actividades se ajustan al modelo propuesto en la Iniciación Deportiva Universal. Se 

sugiere a los entrenadores que organicen en detalle el tiempo destinado a las actividades como conversaciones e intervalos, para 

aumentar el tiempo de práctica en el entrenamiento y potencializar el proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Modelo de Instrucción, Aprendizaje Implícito-Explícito, Conocimiento Táctico, Toma de Decisión.

Abstract
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Introdução

Os modelos de ensino-aprendizagem-treinamento (EAT) presentes na literatura cientifica na área da 

pedagogia do esporte se configuram como a base para o planejamento e aplicação das atividades de uma aula ou 

de uma sessão de treinamento. Um modelo de EAT permite aos treinadores e alunos o entendimento do 

propósito e da sequência das atividades, por exemplo, fornece ao professor suporte teórico sobre o processo de 

ensino-aprendizagem, sobre as necessidades dos alunos e as formas de conduzir as atividades (Metzler, 2011). 

Os modelos de EAT se apoiam em pesquisas que justificam sua concepção e suportam sua aplicação, assim, 

auxiliam o professor a entender as maneiras de utilizá-lo na prática, pois elucidam seus pontos fortes e suas 

limitações (Metzler, 2011). Todo modelo de EAT se relaciona e se apoia em concepções teóricas derivadas do 

campo da psicologia, da pedagogia e áreas inerentes afins as ciências do esporte. O modelo de EAT adotado 

pelo treinador(a) para sua prática objetiva facilitar aos alunos o processo de desenvolvimento das suas 

potencialidades bem como a compreensão dos objetivos propostos e a serem alcançados no decorrer temporal 

do processo.

Modelos contemporâneos de EAT como o Teaching Games for Understanding (TGfU) (Bunker & 

Thorpe, 1982; 1986), traduzido livremente como “Modelo de ensino pela compreensão”, o Sport Education 

(Siedentop, 2019), traduzido livremente como “Modelo da Educação Desportiva” e a Iniciação Esportiva 

Universal (IEU (Greco et al., 2015a; Ribeiro et al., 2022), enfatizam a necessidade do desenvolvimento da 

capacidade tática ao longo das sessões de treino e, consequentemente, projetam sugestões para influenciar via 

jogos e atividades a tomada de decisão no esporte (Raab, 2007).

O TGfU é baseado principalmente na aprendizagem explícita pois estimula a aquisição de conhecimento 

tático declarativo por meio da análise das diferentes situações de jogo ("o que fazer?" e "por que fazer?"). Nele, a 

ênfase nas técnicas esportivas - 'como fazer?' ocorre quando os jogadores precisam aprimorá-las para conseguir 

jogar o jogo. Por outro lado, o modelo da IEU enfatiza no início do processo de ensino-aprendizagem-

treinamento o desenvolvimento do conhecimento tático processual, com suporte numa proposta de 

aprendizagem implícita, via experimentação, o jogar para aprender. Posteriormente, com combinação entre 

aprendizagem implícita e explícita, a proposta visa ao aprimoramento da compreensão da lógica do jogo, a fim 

de otimizar a tomada de decisão por meio do estímulo ao conhecimento tático declarativo via descoberta 

guiada. Portanto, o modelo da IEU se configura como modelo híbrido que tem suporte e interação com os 

princípios da aprendizagem implícita, adequada para a iniciação esportiva (Le Noury et al., 2019) e da explícita 

ao longo do aprimoramento dos níveis de rendimento (Raab et al., 2009).

Dentre os recursos didático-metodológicos que caracterizam a proposta da IEU, conforme sua orientação 

para promover a aprendizagem tática, ressaltam-se dois tipos de conteúdo que interagem entre si: a) o processo 

de aprendizagem tática, composto pelo desenvolvimento das capacidades táticas básicas, pelas estruturas 

funcionais gerais e pelas estruturas funcionais direcionadas; b) o processo de aprendizagem perceptivo-motora: 

que compreende atividades e jogos orientados ao treinamento da coordenação motora e das famílias de 

habilidades esportivas. Adicionalmente, os conteúdos de aprendizagem tática e perceptivo -motora são 

conjugados e relacionados na prática com os denominados jogos de inteligência e criatividade tática. Neste 

trabalho, considerando a faixa etária da amostra e sua experiência no handebol, ressaltam-se as atividades 

direcionadas a melhoria da capacidade tática, com recurso às estruturas funcionais gerais e direcionadas, os 

jogos de inteligência e criatividade tática (JICT) e o treinamento da coordenação motora.

As estruturas funcionais são situações de jogo compostas por um ou mais jogadores que desempenham 

funções táticas semelhantes às exigências do jogo (Greco, 1998; Greco et al., 2015a). Nessas estruturas busca-se 

reduzir a complexidade que o esporte formal apresenta (no qual há muitos jogadores e interações entre eles) 

(Greco et al., 2015a) e, com isso, atenuar a exigência tática e aumentar participação de cada jogador, sem deixar 

de lado a natureza do ciclo do jogo formal (ataque/ retorno defensivo/ defesa) (Greco, 1998). Entende-se que 
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as estruturas funcionais se assemelham aos pequenos jogos, caracterizados como jogos com organização análoga 

à do jogo formal, realizados em espaço reduzido e com menor número de jogadores (Moran et al., 2019), assim 

como com regras adaptadas (Sarmento et al., 2018).

As estruturas funcionais se diferenciam didaticamente entre gerais e direcionadas. Nas estruturas funcionais 

gerais, recorre-se a situações de jogo em igualdade numérica (1x1), superioridade numérica (2x1) ou com 

participação de curinga (1x1+1) (Greco et al., 2015a), em espaços reduzidos, sem fixar posições de jogo 

especificas, se joga livremente. O curinga tem objetivo de auxiliar o ataque, atua como jogador de “apoio” e não 

pode fazer gols (Greco et al., 2010), bem como colabora para reduzir a complexidade do jogo para os atacantes, 

sem modificar, por exemplo, a relação 1x1 entre ataque e defesa. As formas de organização das estruturas 

funcionais gerais se assemelham ao jogo na rua, similares ao que Côté & Hay (2002) denominam “Deliberate 

Play”. Elas possibilitam alterar condições comuns aos jogos esportivos coletivos, como número de jogadores, 

espaço de jogo, regras (o que é permitido/não permitido) (Greco, 1998; Greco et al., 2015a) e oportunizam 

situações de aprendizagem implícita. Por outro lado, as estruturas funcionais direcionadas são organizadas 

conforme as modalidades específicas (o handebol, nesta pesquisa) e são oferecidas a partir dos 12 anos de idade, 

pois dependem da experiência prévia (Greco, 1998; Greco et al., 2015a). Nessas estruturas recorre-se a 

situações específicas do jogo, nas quais os praticantes também jogam em diferentes configurações, mas nos 

postos específicos do jogo de handebol (como na estrutura 2X2, com ponta esquerdo e armador esquerdo 

jogando contra dois defensores), de modo a realizar ações tático-técnicas individuais e de grupo no ataque e na 

defesa, em um contexto similar ao jogo formal.

Outro recurso presente no modelo da IEU são os jogos de inteligência e criatividade tática (JICT). Esses 

jogos promovem o resgate de jogos e brincadeiras populares (como o jogo da velha e o rouba bandeira) que 

apresentam desafios nos processos de atenção e tomada de decisão. Os JICT contêm elementos gerais dos jogos 

esportivos coletivos (por exemplo handebol, futsal), tais como ataque, defesa, retorno defensivo e contra-

ataque, além de fomentar a variabilidade de soluções às situações-problema, a adaptação à imprevisibilidade do 

jogo e incentivar a criatividade (Greco et al., 2015a; Memmert & König, 2011). Com a aplicação dos JICT, 

almeja-se resgatar hábitos culturais presentes no jogo da rua e possibilitar que os praticantes joguem para 

aprender (Greco et al., 2015a).

Além dos conteúdos citados acima, o modelo da IEU recomenda o treinamento da coordenação durante o 

processo de EAT, uma vez que é importante enfatizar a coordenação na infância (Kröger & Roth, 2002; 

Schott et al., 2007). A coordenação é considerada basilar para o posterior desenvolvimento da técnica (Greco 

& Benda, 1998) e requisito para o desempenho esportivo (Vaeyens et al., 2008). Nesse sentido, o modelo da 

IEU enfatiza o treinamento da coordenação antes e durante o processo de ensino da técnica esportiva, 

principalmente por meio de exercícios e jogos diversos (Greco et al., 2015a). Esses exercícios e jogos são 

relacionados às habilidades especializadas (ou técnicas) típicas do handebol (como passe, lançamento, drible), e 

que incluam elementos de pressão ambiental das modalidades coletivas, como a pressão de tempo, de precisão, 

de simultaneidade, de sequência, de variabilidade e de carga.

Ao aplicar um modelo de EAT, a estruturação das atividades e a distribuição dos conteúdos são aspectos 

relevantes na condução desse processo, uma vez que atividades planificadas adequadamente são determinantes 

para melhoria do rendimento dos jogadores (Saad, 2002). Desse modo, é importante verificar se as atividades 

realizadas estão alinhadas com os princípios do modelo de EAT que se deseja aplicar, a fim de atingir os 

objetivos propostos e de realizar ajustes durante esse processo ou em um processo de EAT futuro. Nesse 

contexto, o procedimento elaborado por Stefanello (1999) e adaptado por Saad (2002) propõe observar as 

atividades realizadas pelos treinadores, a fim de identificar a ênfase dada aos diferentes segmentos de treino 

(como aquecimento, treino tático, treino técnico, etc.). Além disso, esse procedimento oportuniza categorizar 

as atividades executadas, com intuito de descrever o processo metodológico utilizado pelos treinadores. 

Destaca-se então, que por meio desse procedimento se evidencie o processo didático-metodológico empregado 
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na prática e verifique se esse condiz com as características de um determinado modelo adotado, o que auxilia 

treinadores a monitorar e planejar as sessões de treino futuras.

O procedimento de categorização das sessões de treino proposto por Stefanello (1999) já foi utilizado em 

diversas modalidades, como no futsal (Moreira et al., 2013), e basquetebol (Morales & Greco, 2007). No 

handebol, foco do presente estudo, Mendes (2006) observou 29 jogadores de três equipes de handebol com 

jogadores até 14 anos que participaram de dez sessões de treinamento. Os resultados da categorização das 

sessões de treino apontaram a prevalência do método analítico. Já no estudo de Pinho et al., (2010) 35 alunos 

com idades entre 10 e 12 anos participaram de 18 sessões de treino no handebol. Os resultados da 

categorização das sessões de treino confirmaram que no grupo 1 utilizou-se o método situacional (pautado no 

ensino via situações de jogo com pequenos grupos) e que no grupo 2 confirmou-se a utilização do método 

misto, centrado no ensino da técnica (parcial) e no jogo (global).

A investigação cientifica relacionada à aplicação da proposta do IEU (modelo híbrido de EAT), reflete tanto 

na produção de conhecimento sobre a aplicação desse tipo de modelo quanto na prática do treinamento no 

handebol, pois proporciona informações e discussões à luz da realidade cotidiana dos treinadores. Contudo, 

pouco se sabe a respeito da aplicação de modelos híbridos, como o da IEU, no processo de ensino-

aprendizagem-treinamento do handebol. Diante disso, este trabalho objetivou categorizar um processo de 

EAT no handebol a partir do modelo da IEU (Greco et al., 2015a). Após a observação direta das sessões de 

treino, espera-se que as atividades aplicadas estejam em linha com o modelo da IEU.

Métodos

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética local sob parecer CAAE: 86435518.6.0000.5149. Nesta 

pesquisa adotou-se uma abordagem descritiva, relacionada à análise de conteúdo, cujo intuito foi colaborar 

para desenvolver e possivelmente modificar práticas curriculares (Pandey & Pandey, 2021) relacionadas aos 

métodos de ensino no handebol. A presente pesquisa também tem características de estudo de caso, uma vez 

que investigou dois grupos de participantes pertencentes à determinadas instituições (Thomas et al., 2007).

Amostra

Trinta jogadoras de duas equipes de handebol escolar, com idades entre 11 e 14 anos participaram 

inicialmente deste trabalho. Cinco delas abandonaram a pesquisa devido a mudança de escola e uma devido a 

lesão. Assim, 24 jogadoras participaram de todo o trabalho. Durante a pesquisa, todas as participantes jogavam 

handebol apenas na respectiva instituição escolar. Os treinadores tinham pelo menos 10 anos de experiência 

com treinamento de handebol e trabalhavam com suas respectivas equipes há pelo menos 2 anos. Ambos os 

treinadores conheciam o modelo da IEU e tinham experiência em aplicá-lo durante os treinamentos. Houve 

também reuniões semanais com o pesquisador principal para discutir o IEU. A tabela 1 descreve as 

características da amostra:
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Tabela 1

Caracterização da amostra

Idade 

(Anos)

Desvio 

padrão

Experiência 

(anos)

Desvio 

padrão

Tempo que 

compete 

(anos)

Nível máximo 

de 

competição

Instituição 1 13,17 0,62 1,92 1,07 1,92 Regional

Instituição 2 12,86 0,86 2,09 1,24 1,41 Nacional

Fonte: os autores

Procedimentos

Os procedimentos dessa pesquisa, assim como os riscos e benefícios de participação foram explicados aos 

participantes e a seus pais, que forneceram consentimento escrito por meio dos Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido.

As sessões de treino ocorreram separadamente dentro de cada instituição. Antes do início do processo de 

EAT, as participantes preencheram um questionário com objetivo de coletar dados relativos à experiência na 

modalidade, entre outros. Em seguida, realizaram-se as sessões de treino a partir do modelo da IEU.

Sessões de Treino

As sessões de treinamento de handebol ocorreram duas ou três vezes por semana (com duração de 120 a 150 

minutos), com base o modelo da IEU. Todas as sessões de treino compuseram o tempo de treinamento regular 

de cada uma das escolas.

Para determinar a duração da intervenção, consideraram-se outros estudos que abordaram modelos de EAT 

(Araújo et al., 2016; Conte et al., 2013; Farias et al., 2015), e observou-se nesses trabalhos que os protocolos de 

treinamento continham entre 16 e 30 sessões. Nesta pesquisa realizaram-se 25 sessões de treinamento em cada 

instituição. O período necessário para realizar as 25 sessões com as duas equipes foi de doze semanas. Isso 

ocorreu devido ao fato da impossibilidade de sempre se realizar três treinamentos semanais em cada equipe, 

causada por ocorrerem eventos nas instituições (como festa junina) e outras atividades que afetaram a 

sequência normal das atividades.

As sessões de treino foram filmadas a fim de realizar a observação direta e posterior categorização dessas 

sessões. Para tanto, utilizou-se o protocolo proposto por Stefanello (1999), adaptado para o futsal e outros 

jogos de invasão por Saad (2002). Dois avaliadores analisaram as sessões de cada uma das instituições. Eles 

eram professores sem vínculo com a pesquisa e com as instituições participantes. Eles receberam treinamento 

para realizar esse procedimento, com objetivo de verificar a confiabilidade das suas avaliações. Salienta-se que 

na instituição 1 três sessões de treino não foram registradas, que na instituição 2 uma sessão não foi filmada e 

duas sessões de treino foram parcialmente registradas, devido a problemas com equipamento de filmagem e de 

queda parcial de energia elétrica no local.

Os treinadores e os pesquisadores realizaram o planejamento das sessões de treino a partir do modelo da 

IEU. Eles tiveram acesso prévio ao modelo de EAT por meio de livros e artigos (Greco & Benda, 1998; Greco 

et al., 2015a), bem como participaram de discussões semanais a respeito do IEU antes e durante a elaboração/

distribuição dos conteúdos das sessões, para esclarecer dúvidas em relação a organização das atividades, etc. Os 

treinadores (de acordo com necessidades identificadas para as respectivas equipes) e os pesquisadores 

estabeleceram juntos os conteúdos a serem enfatizados durante o processo de EAT, na faixa etária (11 a 14 
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anos) da amostra estudada. No processo de elaboração dos conteúdos das sessões de treino, utilizaram-se 

recursos metodológicos que caracterizam a proposta da IEU, tais como as estruturas funcionais gerais e 

direcionadas, os JICT, e o treinamento da coordenação motora.

Instrumentos

Questionário demográfico

O questionário de dados demográficos teve o intuito de obter informações como data de nascimento, tempo 

de experiência na modalidade, participação em competições, frequência e duração habitual dos treinamentos, 

prática de outras modalidades, prática de handebol fora da escola, entre outros.

Categorização das sessões de treino

O procedimento de categorização de Stefanello (1999), adaptado por Saad (2002) permitiu verificar se o 

programa de ensino utilizado corrobora as características do modelo de ensino proposto teoricamente, neste 

trabalho, o modelo da IEU. Neste estudo, utilizaram-se cinco parâmetros de observação:

Segmento de Treino: esse parâmetro corresponde a momentos diferentes observados durante as sessões de 

treinamento, tais como: conversa com as jogadoras, aquecimento, intervalo (para beber água, por exemplo), 

instruções, transição (intervalo entre o fim de uma instrução e o início da próxima atividade), treinamento 

tático/ técnico, treinamento da coordenação e jogo.

Identificação das Atividades: é representada por uma denominação e descrição resumida do conteúdo da 

atividade, por exemplo: o treinador conversa com as jogadoras no centro da quadra; as jogadoras realizam um 

exercício de contra-ataque, correm em direção ao gol, recebem um passe do companheiro e executam um 

lançamento, etc.

Duração da tarefa: corresponde ao tempo total (em minutos) de realização de uma atividade ou jogo.

Delimitação do Espaço: permite verificar a delimitação do espaço físico utilizado para a execução de uma ou 

várias atividades.

Condições da Tarefa: nesse parâmetro ocorre uma subdivisão em categorias: a) Fundamento Individual: 

composta por exercícios de aprendizagem lenta e não necessariamente relacionados ao jogo, como passe, 

lançamento, finta (com ou sem oposição);

b) Combinação de Fundamentos: dois ou mais fundamentos (com ou sem oposição), como passe e recepção;

c) Complexo de Jogo 1: situações de jogo que combinam enfoque tático da utilização das estruturas

funcionais gerais e direcionadas, com e sem curinga (por exemplo: 1x1+1, 2x1, 2x2; 3x2, 4x4, conforme 

(Greco, 1998; Greco et al., 2015a).

d) Complexo de Jogo 2: corresponde aos JICT, o objetivo dessas atividades é que o indivíduo adquira e

desenvolva a capacidade de jogo geral, assim como a criatividade tática de forma incidental, conforme (Greco, 

1998; Greco et al., 2015a);

e) Jogo: atividades de competição, de acordo com as regras estabelecidas, nas quais os resultados são

decididos pelas habilidades ou estratégias (como jogo coletivo 7x7).

Análise de dados

A observação sistemática e posterior categorização das sessões de treino foram realizadas com recurso a 

procedimentos de estatística descritiva, como distribuição das atividades em tempo (minutos) e frequência 

percentual. Recorreu-se também a procedimentos de confiabilidade inter e intra-avaliadores. Na literatura, 

recomenda-se que 10% das observações (3 sessões de treino neste estudo) sejam reavaliadas (Tabachnick et al., 

2007), para tanto, utilizou-se o Coeficiente de Correlação Intra Classe de consistência de duas vias (observador 
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e sujeitos) (Weir, 2005). As reanálises ocorreram após 21 dias, a fim de reduzir a familiaridade dos avaliadores 

com os vídeos analisados (Robinson & O'donoghue, 2007). A tabulação desses dados se concretizou por meio 

da utilização de planilhas do software Excel 2013. As planilhas continham a definição dos critérios observados 

a fim de auxiliar os observadores.

Em relação à confiabilidade na categorização das sessões de treino, para a instituição 1, obteve-se 

concordância acima de 0,7 em todos os itens observados inter-avaliadores e intra-avaliadores, o que pode ser 

classificado como boa (Ciccheti, 1994). Já na instituição 2, houve concordância tanto inter-avaliadores quanto 

intra-avaliadores acima de 0,65 em todos os critérios observados, exceto nos itens “transição” e “quadra toda” 

que não apresentaram boa confiabilidade. Desse modo, para os demais itens, na Instituição 2, a confiabilidade 

intra-avaliador pode ser classificada como boa (Ciccheti, 1994).

Resultados

A partir da observação das sessões de treino, o tempo total registrado foi de 2471,2 minutos para a 

instituição 1 e de 2667,5 minutos para a instituição 2. O Gráfico 1 descreve os dados relativos ao resultado da 

categorização das sessões de treino, apresentado por meio do percentual de tempo utilizado no critério 

segmento do treino.

Gráfico 1

Percentual de tempo no critério Segmento do treino

Legenda: Instituição 1: preto; Instituição 2: cinza. Elaborado pelos autores
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Observa-se que nas duas instituições o treinamento tático, o jogo e as instruções ocorreram com maior 

frequência durante as sessões de treino. O Gráfico 2  abaixo descreve o percentual de utilização no critério 

condições da tarefa.

Gráfico 2

Percentual de tempo no critério condições da tarefa

Legenda: Instituição 1: preto; Instituição 2: cinza. Elaborado pelos autores

Ressalta-se que o complexo de jogo 1 (estruturas funcionais) foi o mais frequente durante o programa de 

intervenção do handebol nas duas instituições, especialmente pelo uso das estruturas funcionais direcionadas. 

Por outro lado, a utilização de exercícios isolados direcionados ao desenvolvimento dos fundamentos 

individuais foram menos utilizados. O Gráfico 3  apresenta o percentual de tempo utilizado no critério 

complexo de jogo 1, o qual descreve a aplicação das estruturas funcionais utilizadas com maior frequência 

durante a intervenção

Educación Física y Ciencia, vol. 26, núm. 2, e302, abril-junio 2024. ISSN: 2314-2561
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Legenda: Instituição 1: preto; Instituição 2: cinza. Elaborado pelos autores

Salienta-se que na instituição 1 as estruturas funcionais mais utilizadas foram 1x1+1, assim como 3x3. Já na 

instituição 2, as configurações 3x3, 4x4 e a 2x2 foram utilizadas predominantemente. As instituições 1 e 2 

utilizaram as estruturas funcionais em superioridade numérica (41,4% e 44,2%) e igualdade numérica (43,9% e 

42,4%) em durações similares. Por outro lado, na instituição 1 utilizou-se mais o curinga que na instituição 2 

(28,8% e 9%) respectivamente.

Discussão

O objetivo deste trabalho foi categorizar um programa de treinamento de handebol pautado no modelo da 

IEU. Esperava-se que os resultados indicassem que o modelo da IEU foi utilizado ao longo das 25 sessões de 

treino.

Os resultados da análise descritiva indicam que o modelo de EAT aplicado nesse trabalho enfatizou o 

componente tático, como preconizado no modelo da IEU. Nesta pesquisa, 34,2% e 42,5% do tempo de treino 

foi destinado ao treinamento tático nas instituições 1 e 2 respectivamente. Esse fator ressalta a importância da 

ênfase no desenvolvimento do conhecimento tático durante o processo de EAT, o qual é requisito para a 

tomada de decisão (Raab, 2015). Além disso, as jogadoras realizaram, por exemplo, diversos exercícios na 

estrutura funcional direcionada 3x3, com três armadoras, seja atacando contra defesa livre, posicionada 

simulando a 2ª linha em uma defesa 3:3 ou uma defesa 5:1, bem como atacando com duas armadoras e uma 

pivô, etc. Promover exercícios com requisitos decisionais similares, apresentados em contextos diferentes, visa 
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colaborar para melhorar os padrões de percepção-ação dos alunos (Práxedes et al., 2019), considerados 

determinantes para o desempenho esportivo (Pachunk & Vickers, 2013; Schorer et al., 2018).

A observação direta e categorização das sessões de treinamento apontou que, no critério segmento do treino 

(Gráfico 1), o treinamento da coordenação não foi contemplado na instituição 1 e que apenas 0,6% (16 

minutos aproximadamente) do tempo total de treino foi utilizado para esse segmento na instituição 2. Lages et 

al. (2021) obtiveram melhora na coordenação motora de jovens de 10 a 12 anos, após um programa de 

treinamento direcionado à iniciação esportiva nos jogos esportivos coletivos a partir do modelo da IEU, o que 

indica que este modelo pode contribuir para a melhoria da coordenação. A partir dos resultados da 

categorização dos treinamentos, sugere-se que este programa de ensino pode ter sido insuficiente para o 

aprimoramento da coordenação. Apesar disso, essa hipótese é especulativa, uma vez que não realizamos análises 

relacionadas ao aprimoramento dessa variável. Recomenda-se, conforme modelo da IEU, destinar tempo de 

treinamento ao desenvolvimento da coordenação, considerado como um fator importante a ser trabalhado na 

infância (Schott et al., 2007), basilar para o posterior desenvolvimento da técnica (Greco et al., 2015a) e 

requisito para o desempenho esportivo (Vaeyens et al., 2008). A determinação do tempo dedicado ao 

treinamento da coordenação cabe aos treinadores, aos quais sugerimos levar em consideração as pesquisas 

relacionadas ao tema, como a de Lages et al. (2022), o nível de rendimento dos alunos, a duração de cada sessão 

de treino, assim como os objetivos estabelecidos durante o processo de formação esportiva, etc.

Ainda em relação ao critério segmento do treino, observou-se que a soma do tempo dos segmentos conversa, 

intervalo, transição e instruções foi de 27,8% para a instituição 1 e de 26% para a instituição 2. Diante disso, 

mais de 25% do tempo total das sessões não foi dedicado à prática dos conteúdos estabelecidos pelos 

treinadores. Isso significa dizer que a cada 10 sessões de treinamento, mais de duas sessões não foram utilizadas 

para a prática das atividades planejadas. É importante encontrar alternativas para otimizar o aproveitamento 

do tempo de treino, pois o tempo utilizado para fins diferentes da prática pode dificultar atingir os objetivos da 

equipe, tanto os de aprendizagem quanto nos resultados das competições disputadas. Sugere-se, portanto, 

minimizar e otimizar principalmente os momentos de conversa, intervalo e transição, para aumentar o tempo 

dedicado à prática.

Em relação ao tempo destinado para instruções, as instituições 1 e 2 utilizaram 13,5% e 14,5 % 

respectivamente. Apesar de ser um recurso importante para o processo de EAT, recomenda-se cautela ao 

fornecer instruções aos jogadores. O excesso de instrução pode colaborar para que os jogadores se tornem 

dependentes do feedback do treinador e com dificuldade de ajustarem as próprias ações (Gabbett & Masters, 

2011). Além disso, o modelo da IEU é pautado tanto em princípios da aprendizagem explícita quanto da 

implícita. Reber (2013) destaca que o conhecimento obtido por meio da aprendizagem implícita advém da 

experiência, ou seja, da prática. Jackson (2005) indica que na aprendizagem implícita utiliza-se menos 

instruções explícitas. Desse modo, durante a aplicação de um processo de treino a partir do modelo da IEU, 

haverá momentos em que a vivência das situações-problema de jogo possibilitará que os praticantes joguem 

para aprender e aprendam jogando (Greco et al., 2015a). Caberá aos treinadores manipular, por exemplo, as 

configurações das estruturas funcionais apresentadas aos jogadores como espaço de jogo, número de jogadores, 

ações defensivas (pressionar, antecipar) bem como uso do curinga, de acordo com os objetivos de 

aprendizagem estabelecidos (Sarmento et al., 2018) e com as características e necessidades dos jogadores 

(Rodrigues et al., 2022). Assim, os treinadores utilizarão essas configurações para salientar os sinais relevantes 

que orientarão as tomadas de decisões dos jogadores (Davids et al., 2013), sem informar recorrentemente a eles 

quais são esses sinais. Neste trabalho, registrou-se do tempo de instruções, porém, não foi possível registrar o 

conteúdo dessas instruções, o que é uma limitação e deve ser solucionada em trabalhos futuros.

Algumas ações podem auxiliar os treinadores a obterem um melhor aproveitamento do tempo de treino, 

como a exclusão de intervalos para que todas as jogadoras tomem água. Os treinadores podem sugerir que cada 

jogador leve sua garrafa d’agua (sobretudo após o Covid-19) e que faça seu intervalo quando for necessário e 

em seguida retorne à atividade. Além disso, pode-se utilizar as redes sociais e canais oficiais das instituições para 
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manter contato com o grupo de jogadoras e fornecer informações, dar avisos e resolver outros assuntos 

organizacionais via aplicativos de troca de mensagens como oWhatsapp. Pode-se também estabelecer rotinas 

de atividades ou informar parte da sessão de treino (como o aquecimento) por meio desses canais, de modo que 

o grupo de jogadoras inicie prontamente as atividades assim que chegar ao local do treino. Outro fator

importante é o número de atividades executadas por treino. Imagine uma sessão de treino com 1 hora de 

duração e com 10 atividades diferentes. Possivelmente, os treinadores precisarão de tempo para recolher o 

material da atividade que se encerrou e organizar o espaço da próxima atividade, o que pode reduzir o tempo 

efetivo de prática. Desse modo, é importante refletir sobre o número adequado de atividades em função do 

tempo da sessão de treino, planejá-las previamente e estimar inclusive o tempo necessário para recolher os 

materiais de cada uma delas, além de contar com o auxílio do grupo de jogadores para organizar as atividades e 

recolher os materiais ao final delas.

O gráfico 2 apresenta os resultados do critério condições da tarefa. Nele observamos o tempo destinado ao 

desenvolvimento da capacidade técnica específica (as técnicas) do handebol, seja de forma isolada (fundamento 

individual) ou pela combinação de duas ou mais ações técnicas, com ou sem oposição. Na instituição 1, 21,3% 

do tempo total dos treinamentos foi dedicado a fundamentos individuais e à combinação de fundamentos 

como, passe, recepção e lançamento. Já na instituição 2, utilizou-se 13,3% do tempo para esse fim. A realização 

de atividades com objetivo do desenvolvimento da técnica está em linha com a faixa etária proposta para início 

do treinamento técnico (aproximadamente aos 12 anos). Sugere-se que a iniciação técnica ocorra com recurso 

a ações motoras direcionadas para solucionar as situações-problema do jogo, sem enfatizar o gesto técnico com 

fim em si mesmo (Greco & Benda, 1998). Essas vivências devem ser variadas e oferecer aos aprendizes um 

amplo repertório motor e cognitivo para atender às características situacionais do jogo (Menezes et al., 2011). 

É importante que o jogador seja incentivado a aprender e utilizar diferentes ações técnicas da modalidade, sem 

exigência de perfeição no movimento (Greco & Benda, 1998) e sem copiar as ações técnicas do esporte de alto 

nível de rendimento.

O gráfico 2 também descreve os resultados do critério complexo de jogo 1. Este foi o item mais observado, 

nas duas instituições e faz alusão à ênfase tática empregada no programa de ensino, que está em linha com o 

modelo da IEU. Observou-se predominantemente o uso das estruturas funcionais direcionadas durante as 

sessões de treino. Essa ênfase pode ter ocorrido devido pois as jogadoras possuíam experiência prévia no 

handebol. As competições que as instituições investigadas disputavam também podem ter influenciado essa 

decisão, pois tem características específicas do handebol formal (como jogo posicional 7x7) e os treinadores 

podem ter considerado esse fator na elaboração das atividades, uma vez que estruturas funcionais direcionadas 

são organizadas no ambiente específico do handebol. Isso pode ter colaborado para os treinadores enfatizarem 

o treinamento tático com recurso à essas estruturas e, consequentemente enfatizarem a aprendizagem explícita.

Observou-se ainda que o complexo de jogo 2 foi utilizado em 5,2% e 7,3% nas instituições 1 e 2 

respectivamente. Assim como as estruturas funcionais, gerais, os JICT enfatizam a aprendizagem implícita. Os 

JICT propõe resgatar os jogos e brincadeiras populares de rua, com diferentes objetivos e regras, para 

desenvolver a compreensão tática, paralelamente oportunizar uma aprendizagem perceptivo-motora, ou seja, 

solicitação aplicar gestos motores (técnicas) que permitam a solução da tarefa/problema que a situação de jogo 

impõe (Greco et al., 2015b). Nesses jogos, os participantes se adaptam à imprevisibilidade situacional do jogo e 

recorrem aos processos cognitivos (atenção, antecipação, percepção, memória, tomada de decisão e 

inteligência) para solucionar os problemas táticos a partir da execução de uma ação motora. Eles promovem 

desenvolvimento do conhecimento tático processual, assim como auxiliam os jogadores a encontrarem diversas 

soluções para determinada situação problema ou seja, estimulam o pensamento divergente, relacionado à 

criatividade (Matias & Greco, 2010; Memmert, 2007; 2009). Desse modo, é importante que esse conteúdo 

esteja presente frequentemente nas sessões de treino. Considerando a faixa etária desta amostra (11 – 14 nos), 

sugere-se que as participantes vivenciem um processo de transição cauteloso entre as ênfases da aprendizagem 

implícita para a aprendizagem explícita. Para tanto, é importante, nesta faixa etária, utilizar de forma 
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equilibrada os recursos da IEU que enfatizam ambos os tipos de aprendizagem. Uma vez que os JICT foram 

utilizados em 5,2% e 7,3% do tempo neste processo de EAT, considera-se necessário utilizar com maior 

frequência esse recurso pedagógico, em conjunto com as estruturas funcionais gerais, os quais enfatizam a 

aprendizagem implícita.

O Gráfico 3  descreve as estruturas funcionais mais frequentes utilizadas durante as sessões de treino. 

Ressalta-se o 3x3 como a estrutura mais utilizada nas duas instituições. Isso pode ter ocorrido por o 3x3 ser 

fundamental no treinamento tático, pois é a menor estrutura que possibilita a realização de todos os meios 

táticos de grupo do handebol (tabela, engajamento, cruzamento, bloqueio, permuta, cortina, entre outros). Por 

meio dessa estrutura enfatizaram-se o cruzamento e o bloqueio, definidos como conteúdos importantes pelos 

treinadores neste programa de ensino. As formas de jogo 3x3, 2x2 e 4x4 também estiveram entre as estruturas 

funcionais mais utilizadas, o que pode estar relacionado ao objetivo dos treinadores no que se refere à 

aprendizagem dos meios táticos de grupo. Essas estruturas possibilitam a execução de atividades destinadas a 

desenvolver esses meios tático-técnicos, como em um exercício na estrutura funcional direcionada 2x2 com 

dois armadores, no qual um armador com bola tenta superar o defensor par. Caso não tenha sucesso e se não 

ocorrer ajuda do defensor ímpar, o armador sem bola poderá realizar o cruzamento com o armador com bola. 

Caso ocorra ajuda, o armador sem bola correrá no espaço livre à sua frente, deixado pelo defensor que realizou 

a ajuda, para receber o passe e efetuar o lançamento.

Além disso, observa-se que na instituição 1 utilizou-se o curinga com mais frequência que na instituição 2. 

Aproximadamente em 28.8% do tempo de aplicação das estruturas funcionais utilizou-se o curinga na 

instituição 1, enquanto na instituição 2 isso ocorreu em aproximadamente 9% do tempo. Ressalta-se que na 

instituição 1 a estrutura 1x1+1 foi a mais utilizada (17,1%) e teve como principal objetivo o treinamento da 

tomada de decisão entre passar ou lançar e fintar ou lançar, fundamentais para o sucesso no jogo. Um possível 

motivo para a maior utilização do curinga na instituição 1 é que a adição do curinga auxilia na redução da 

complexidade e, consequentemente, facilita tanto a tomada de decisão quanto a aquisição da técnica sob 

condições táticas. É necessário que as atividades utilizadas em um processo de EAT considerem o nível de 

compreensão do jogo dos alunos. Desse modo, optou-se por utilizar estruturas funcionais menos complexas na 

instituição 1 em relação à instituição 2. Essa opção pode estar relacionada à menor experiência das 

participantes da instituição 1 em nível competitivo (regional) se comparado ao da Instituição 2 (nacional).

Os resultados obtidos sugerem que o modelo da IEU foi utilizado durante as sessões de treino. Contudo, 

recomenda-se cautela na inserção de processos explícitos via estruturas funcionais direcionadas, principalmente 

na faixa etária da amostra desta pesquisa (11-14 anos). Sugere-se então a aplicar as estruturas funcionais 

direcionadas em combinação equilibrada com os JICT e as estruturas funcionais gerais, as quais evidenciam as 

formas de aprendizagem via processos implícitos, bem como a maior aplicação do treinamento da coordenação 

motora. Além disso, é importante também maximizar o tempo efetivo de prática durante os treinamentos, 

uma vez que o tempo ocioso pode dificultar a obtenção dos resultados planejados pela equipe. Uma das 

limitações do presente estudo é a ausência de registro das instruções verbais dos treinadores durante os 

treinamentos, o que poderia ampliar o entendimento sobre suas condutas e dar mais robustez aos resultados 

deste trabalho. Adicionalmente, novos estudos são necessários para produzir resultados em maiores amostras, 

bem como aumentar a duração do programa de treinamento, a fim de visualizar e entender os pontos fortes e 

fragilidades deste modelo de modo aprofundado, numa perspectiva de médio-longo prazo. Isso colaborará para 

oferecer suporte amplo à aplicação do modelo nessa e em outras faixas etárias, bem como auxiliará futuros 

treinadores/pesquisadores. Desse modo, recomenda-se que pesquisas futuras levem em consideração os fatores 

citados acima, a fim de avançar na compreensão do processo de EAT e proporcionar orientações aprofundadas 

a treinadores e pesquisadores.
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Os resultados descritos neste trabalho apontam que o modelo da IEU foi utilizado durante o processo de 

EAT. Sugere-se que o IEU se apresenta como alternativa metodológica para o processo de EAT na iniciação ao 

handebol. A categorização dos treinos permite aos treinadores analisar, ajustar e reorganizar seu planejamento, 

de modo a otimizar suas práticas. Recomenda-se que os treinadores estejam atentos à utilização do tempo de 

treino de forma que reduzam o tempo destinado a ações como, conversas e intervalos, bem como nas transições 

entre o final de um exercício e o início do próximo, a fim de aumentar o tempo de prática na aula e favorecer a 

aprendizagem dos alunos.

Conclusão
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