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APRESENTAÇÃO
A coleção “Métodos e Técnicas de Pesquisa em Lazer, Educação e Educação 

Física” é uma obra que tem como foco principal a discussão científica por intermédio de 
trabalhos diversos que compõem seus capítulos. O volume abordará de forma categorizada 
e interdisciplinar trabalhos, que tratam de diversas formas os métodos e técnicas de 
pesquisa aplicadas ao Lazer, Educação e Educação Física, a partir de estudos sobre lazer 
e Educação Física escolar; os elementos da cultura corporal de movimento (esporte, jogo, 
luta, ginástica, dança, práticas integrativas complementares); as interfaces com as fases da 
vida, (crianças, adolescentes e idosos) e com a formação profissional em Educação Física; 
a saúde e suas relações com as atividades físicas; conhecimentos específicos sobre 
autismo, postura corporal, primeiros socorros, mídia e aqueles com enfoque em subáreas 
como a biomecânica e as políticas públicas, representantes das ciências biológicas e 
naturais e sociais e humanas, respectivamente.

O objetivo central foi apresentar de forma categorizada e clara estudos desenvolvidos 
em diversas instituições de ensino e pesquisa do país. Em todos esses trabalhos a linha 
condutora foi o aspecto relacionado à pluralidade de discursos e referenciais que são norte 
para o desenvolvimento de pesquisas, utilizando para isso métodos e técnicas específicos. 

Temas diversos e interessantes são, deste modo, discutidos aqui com a proposta 
de fundamentar o conhecimento de acadêmicos, mestres e doutores e todos aqueles que 
de alguma forma se interessam pelo estudo de métodos e técnicas de pesquisa de modo 
interdisciplinar. 

A obra “Métodos e Técnicas de Pesquisa em Lazer, Educação e Educação Física” 
apresenta temas diversos e produções científicas de professores e acadêmicos que 
arduamente desenvolveram seus trabalhos que aqui serão apresentados de maneira concisa 
e didática. Sabemos o quão importante é a divulgação científica, por isso evidenciamos 
também a estrutura da Atena Editora capaz de oferecer uma plataforma consolidada e 
confiável para estes pesquisadores exporem e divulguem seus resultados. 

Cinthia Lopes da Silva
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RESUMO: A postura pode ser definida como 
um alinhamento dos segmentos corporais, com 
disposição das partes do corpo relativas para 
atividades físicas ou para sustentação do próprio 
corpo com suas devidas características  O 
objetivo deste estudo foi analisar os tipos e peso 
das mochilas de alunos de escolas públicas e 
privadas relacionando com a presença de dores 
nas costas entre os escolares. Participaram 
desta pesquisa 216 estudantes de ambos os 
sexos, que cursavam do 6° ao 9° ano do ensino 
fundamental de 4 escolas públicas e 2 escolas 
particulares, da zona urbana do município de 
Altamira- PA. A coleta de dados foi realizada 
através de um questionário autoaplicável Back 
pain and body posture evaluation instrument 
(BackPei), avaliação do peso da massa corporal 
dos estudantes e de suas mochilas. Os dados 
foram analisados por meio da estatística 
descritiva com auxílio do software SPSS 20. 
Os resultados obtidos mostraram que 96,30% 
dos estudantes utilizam a mochila de duas 
alças e que 63, 89% dos alunos ultrapassam o 
peso recomendável pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) de 10% da massa corporal 
dos indivíduos. Sobre a prevalência de dor nas 
costas, a incidência maior foi nos escolares do 
sexo feminino, totalizando 68,99%. É possível 
afirmar que a presença de dor nas costas está 
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associada ao peso das mochilas escolares, tornando-se imprescindível a implementação de 
programas de educação postural no ambiente escolar. 
PALAVRAS - CHAVE: Mochila escolar. Equilíbrio postural. Estudantes. 

ANALYSIS OF SCHOOL BACKPACKS AS A RISK FACTOR FOR SCHOOL BODY 
POSTURE

ABSTRACT: The posture can be defined as an alignment of the body segments, with the 
disposition of the relative body parts for physical activities or to support the body itself with its 
proper characteristics. related to the presence of back pain among the students. Two hundred 
and twenty-two students of both sexes, who attended the 6th to 9th grade of elementary school 
in 4 public schools and 2 private schools in the urban area of   Altamira-PA, participated in this 
research. Data collection was performed through a self-administered Back Pain and Body 
Posture Evaluation Instrument (BackPei) questionnaire, which assessed the students’ body 
mass weight and their backpacks. Data were analyzed using descriptive statistics with the aid 
of the SPSS 20 software. The results showed that 96.30% of students use the double-strap 
backpack and that 63.89% of students exceed the weight recommended by the World Health 
Organization. (WHO) of 10% of the body mass of the individuals. Regarding the prevalence of 
back pain, the highest incidence was in female students, totaling 68.99%. It can be stated that 
the presence of back pain is associated with the weight of school bags, making it essential to 
implement postural education programs in the school environment.
KEYWORDS: School backpack. Postural balance. Students.

1 | INTRODUÇÃO
A postura pode ser definida como um alinhamento dos segmentos corporais, com 

disposição das partes do corpo relativas para atividades físicas ou para sustentação do 
próprio corpo com suas devidas características (PEGGY; DOLORES, 2014). As dores na 
coluna vertebral em adultos têm causado grande impacto econômico e social na população 
brasileira (BRASIL, 2018). É possível citar como maior motivo, as alterações posturais, as 
quais dependendo do grau, podem causar incapacidade em várias atividades, inclusive as 
diárias (SEDREZ et al., 2015).

A maneira como a postura é utilizada, influencia diretamente em como a coluna 
vertebral se portará para o resto da vida. Os maus hábitos posturais podem ser classificados 
como momentâneos e estruturais, o momentâneo é a ligação entre o sentimento e a 
exacerbação corporal, o que não ocasiona deformidades ósseas. A estrutural advém da 
manutenção da postura momentânea ou de alterações dos segmentos corporais, os quais 
se houver desequilíbrio ou deslocamento em um deles, os demais terão que se adaptar 
para haver a compensação de tal alteração, e essas adaptações causam sobrecargas 
adicionais sobre um ou mais segmentos corporais principalmente sobre os de sustentação 
(MATOS, 2014).

Conforme Vanícola e Guida (2014), na fase adulta o homem apresenta quatro 
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curvaturas sagitais que surgem em diferentes etapas do desenvolvimento corporal, desde 
o nascimento o indivíduo apresenta uma curvatura contínua que se mantém na região 
torácica e sacrococcígea denominada cifose, por obter concavidade anterior, já as de 
concavidade posterior são chamadas de lordoses, a lordose cervical e a lordose lombar.

O ser humano sofre alterações posturais patológicas fazendo com que algumas 
das curvaturas citadas anteriormente da coluna vertebral, sofram modificações, tais 
alterações são conhecidas como hipercifose, hiperlordose e a mais grave, a escoliose que 
pode estar associada a fatores genéticos, congênita ou idiopática (PORTELA, 2016). Estes 
problemas posturais se desenvolvem principalmente na adolescência devido a fase do 
estirão, na qual é desencadeada uma maior concentração de hormônios de crescimento, 
que se torna superior ao desenvolvimento dos demais tecidos, tendões e músculos, desta 
forma, se houver uma deformidade inicial nas estruturas ósseas, os músculos tônicos serão 
solicitados causando tensão na coluna vertebral, tornando esse período propício a tais 
deformidades (MATOS, 2014). 

As alterações também são ocasionadas por fatores intrínsecos, como biológicos, 
hereditários, fatores emocionais e extrínsecos como ambientais, a prática de exercícios de 
forma incorreta e socioeconômicos (SANTOS, 2009; SEDREZ et al., 2015). São também 
considerados fatores para o desenvolvimento de alterações na coluna, os maus hábitos 
posturais adotados no ambiente escolar, como as posições adotadas durante o período 
em que ficam sentados e os mobiliários que podem ser inadequados para a dimensão 
corporal dos alunos (MODH et al., 2010). Outros aspectos que podem ser considerados 
como fatores de risco para o surgimento de alterações posturais são o excesso de peso 
dos materiais escolares e as maneiras incorretas de utilizar as mochilas para o transporte 
dos materiais (KELLIS; EMMANOUILIDOU, 2010). Tais fatores podem causar grandes 
incômodos, dores crônicas e até mesmo paralisias, impedindo que a pessoa possa ter uma 
vida normal e saudável na vida adulta.

A coluna vertebral passa por vários desgastes na fase da adolescência, principalmente 
pela utilização da mochila escolar de forma incorreta por um longo período de tempo (RIES 
et al., 2012). De acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS, 
2018), o peso da mochila escolar, pastas e similares não deve ultrapassar 10% da massa 
corporal dos escolares. Falsarella et al. (2008) afirmam que o transporte do material escolar 
ao ser realizado através das mochilas de forma incorreta é um fator problemático muito 
forte, tanto do ponto de vista ergonômico quanto postural, devido os escolares estarem em 
período de formação óssea e muscular nesta fase. Este fato associado ao demais fatores 
citados podem levar ao surgimento ou agravamento dos desvios posturais. 

Existe uma crescente preocupação relacionada aos problemas posturais entre 
os estudantes. Porém, os hábitos de postura inadequada ainda são muito frequentes no 
ambiente escolar. Crianças e adolescentes continuam transportando o material escolar 
em suas mochilas de forma incorreta, bem como a utilização de má postura, que gera ou 
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realiza a manutenção dos desvios posturais (FALSARELLA et al., 2008).
Com base no exposto, o presente artigo tem como objetivo analisar o tipo e peso 

das mochilas e sua relação com a presença de dor nas costas entre os escolares. 

2 | FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Postura Corporal
De acordo com Matos (2014), a postura tem como ponto de referência uma atitude 

mecanizada e generalizada dos atos de andar, falar, expressar-se e sentar-se.
A postura pode ser classificada como boa postura e má postura. Contri et al. (2009) 

afirmam que a boa postura é quando há um equilíbrio musculoesquelético protegendo as 
estruturas que dão sustento ao corpo. A má postura pode ser classificada em momentânea 
e estrutural. A primeira é representada pela exacerbação corporal dos sentimentos, e a 
segunda seria advinda de uma possível deformidade de algum segmento corporal. Além 
disso, as pessoas são diferentes e pensam e agem diferentes, portanto, a postura não 
pode ser classificada em correta ou incorreta sem levar em consideração as sensações e 
os momentos em que o indivíduo está passando, pois as emoções são expressadas por 
diferentes partes do corpo (MATOS, 2014).

Conforme Vanícola e Guida (2014), a postura corporal possui um padrão de 
normalidade que é determinado por características comuns, como os ângulos da coluna 
vertebral e a relação entre os segmentos do tórax e dos membros inferiores. Os autores 
também discutem sobre os principais modos de utilizar as posturas em pé e a sentada. A 
postura em pé contém forças agindo sobre o corpo humano, que podem ser consideradas 
externas como a gravidade e internas como perturbações fisiológicas, essas forças 
aceleram de forma contínua todo o corpo do ser humano em diferentes direções em torno 
do centro de gravidade. Já a postura sentada requer menos gasto e impõe menos carga 
nos membros inferiores, além disso, a boa postura sentada caracteriza-se por apresentar 
esforços mínimos na musculatura, o que pode ser adquirido através de apoios para os 
braços, costas, membros inferiores e pés (VANÍCULA; GUIDA, 2014).

A fase da infância e adolescência é uma grande influência para a postura do indivíduo, 
principalmente no que se trata à obtenção de maus hábitos e problemas posturais. Sedrez 
et al. (2015) afirmam que as fases da infância e adolescência são aquelas em que os 
jovens frequentam o ambiente escolar, o qual proporciona vários fatores de risco para a 
postura dos escolares. 

Na fase infantil, Matos (2014) evidencia que a postura cifótica se origina no período 
escolar pelo fato de serem utilizadas carteiras muito grandes comparadas ao tamanho 
deles além da preocupação com relação a mochila escolar, o autor ainda afirma que a 
cifose patológica pode surgir na puberdade pelo aparecimento da telarca nas meninas 
ao projetarem o ombro para frente para esconder os seios proeminentes, causando 
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consequentemente uma curvatura na coluna torácica, e pelo crescimento rápido nos 
meninos que acabam curvando o tronco para serem aceitos pelas demais crianças, as 
quais são mais baixas, ao brincarem entre si. Se tratando das fases da adolescência e 
adulta, as causas são parecidas, pois a postura adotada pelos indivíduos nas atividades 
corriqueiras como ficar horas na frente do computador, passar horas estudando ou 
trabalhando mantendo uma postura curvada, são fatores que contribuem para o surgimento 
ou manutenção de posturas inadequadas.

Tratando-se da postura corporal existem vários fatores de riscos que podem 
contribuir para que o indivíduo adote uma postura inadequada em seu cotidiano, facilitando 
o possível surgimento de problemas posturais os quais podem se estender da adolescência 
até a vida adulta, impossibilitando, em alguns casos, que o indivíduo exerça tarefas simples 
do dia a dia. 

2.2 Fatores de Risco para o Acometimento de Problemas Posturais
Considera-se como fator de risco toda característica ou circunstância relacionada ao 

aumento da probabilidade de ocorrer um evento (LUIZ; COHN, 2006). Vários fatores podem 
ser apontados como de risco, os quais contribuem para o desenvolvimento de problemas 
posturais em crianças e adolescentes, entre eles, o transporte de mochila com sobrepeso 
ou de forma errada, a permanência por muito tempo sentados em uma postura inadequada, 
os mobiliários desfavoráveis ao formato do corpo e o estilo de vida adotado. 

A dor nas costas e os problemas posturais podem ter causas multifatoriais, como por 
exemplo, utilizar mochilas pesadas e carrega-las de forma assimétrica (RIES et al., 2012). 
O longo período de tempo em que os escolares se encontram sentados em mobiliários 
com arquitetura desfavorável e a utilização de posturas inadequadas, também podem ser 
um dos fatores apontados para o surgimento de problemas posturais (MODH et al., 2010). 
Além disso, o estilo de vida adotado de forma inadequada, como execução de exercícios 
de maneira errada e sedentarismo na fase da adolescência, pode somar para o surgimento 
das alterações posturais.

Verderi (2011) corrobora com tais constatações ao evidenciar que diversos 
fatores levam o indivíduo ao descuido com o corpo, principalmente se não obtiver o real 
conhecimento de como ele funciona, sendo assim, o mesmo acaba utilizando-o de forma 
errada lhe causando danos, pois grande parte dos problemas posturais resultam de efeitos 
acumulativos de má-postura, vida estressante, posicionamento inadequado no trabalho, 
vida sedentária entre outros.

Santos et al. (2009) chamam a atenção para o aumento significativo na incidência 
de problemas posturais em crianças de todo o mundo devido a vários estudos realizados 
nesta linha de pesquisa, sendo as causas mais comuns a má postura durante as aulas, o 
uso incorreto da mochila escolar, a utilização de calçados inadequados, o sedentarismo e 
a obesidade.
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Relacionando tais fatores aos problemas posturais Sedrez et al. (2015) pressupõem 
a associação de fatores de risco comportamentais, principalmente os de hábitos posturais, 
ao desenvolvimento e presença de alterações posturais. Em seu estudo, Sedrez et al. 
(2015) consideram que a relação entre o tempo de permanência da postura sentada e 
a utilização da mesma de forma inadequada, pondera que a adoção de tal hábito é um 
fator de risco para o aparecimento de problemas posturais no plano sagital, além disso ao 
analisarem as inadequações posturais adotadas pelos jovens ao sentar-se, observou-se 
que há uma tendência a flexão do tronco.

Falsarella et al. (2008) afirmam que o período escolar pode ser considerado como a 
fase inicial para o surgimento de problemas posturais, o que nos direciona para outro fator 
de risco característico desta fase, o qual se refere ao transporte com sobrepeso do material 
escolar realizado através da mochila de maneira incorreta.

Vilarta (2008) afirma que o principal fator para o acometimento de processos 
dolorosos e restritivos do sistema locomotor decorre da utilização de posturas inadequadas 
na fase escolar, principalmente no que diz respeito a adoção de posturas inadequadas 
adotadas na posição sentada e no transporte da mochila escolar com sobrecarga, além 
disso, o estilo de vida sedentário relacionado a falta de orientações em como utilizar a 
postura na realização das atividades físicas e diárias, tem conduzido o indivíduo para 
a aquisição de processos dolorosos que interferem na qualidade de vida e que podem 
prosseguir até a vida adulta.  

Como é possível notar, as crianças e adolescentes são mais vulneráveis a 
desenvolver problemas posturais por estarem expostos, na maioria do tempo aos fatores 
de risco mencionados aqui. Tais fatores podem desencadear uma série de alterações 
posturais, podendo se agravar e estender-se à fase adulta, caso não haja nenhuma 
intervenção ou uma reeducação postural.

2.3 Problemas Posturais em Escolares
As alterações posturais são consideradas um problema de saúde pública, 

principalmente as que atingem a coluna vertebral, pois podem causar graves problemas 
para o indivíduo na fase adulta, tornando-o até incapaz de desenvolver suas atividades 
diárias (SEDREZ et al., 2015).

Os problemas posturais podem começar ainda na infância e se estender 
pela adolescência, podendo chegar à vida adulta. As crianças são mais vulneráveis 
a tais problemas, pois se encontram em processo de crescimento e estruturação 
musculoesquelética, as tornando consequentemente suscetíveis a problemas posturais e 
deformações na coluna (FALSARELLA et al., 2008).

Matos (2014) corrobora em seu estudo que a postura inadequada pode ter início 
na fase escolar, uma vez que a maioria das escolas não tem o mobiliário adequado para 
receber as crianças, além disso, o autor afirma que no ambiente escolar, a preocupação tem 
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se voltado também para as mochilas, as quais são utilizadas como meio de transporte do 
material escolar pelos alunos, ressaltando a importância de se atentar ao peso carregado 
nas mochilas, pois esta sobrecarga pode fazer com que a coluna tente compensar com 
uma projeção à frente, desencadeando assim, um desvio postural desnecessário.

De acordo com Santos et al. (2009), as alterações posturais acometidas nessa fase, 
são agravadas pelo fato de que o peso carregado na mochila ser excessivo na maioria 
das vezes e também pela forma inadequada de transportar a mochila, como por exemplo, 
utilizando uma alça só, carregando o peso unilateralmente.

Entre os principais problemas posturais relacionados à coluna vertebral, em crianças 
e adolescentes estão a escoliose, a hipercifose e a hiperlordose. 

A escoliose é definida como um desvio desarmônico e lateral da coluna vertebral, 
o qual é resultado de forças impostas sobre a coluna. Pode ter várias classificações 
como Idiopática: infantil, juvenil e adolescente (causa desconhecida); Congênita: falha na 
formação dos ossos e segmentos; Neuromuscular: poliomielite, paralisia cerebral, distrofia 
muscular e outros; Traumas: fraturas, cirurgias e queimaduras; Fenômenos irritantes: 
tumores medulares, hérnia de disco; Postural: má postura e “falsa” escoliose” (VERDERI, 
2011).

A cifose é a curvatura posterior a região do tronco, possuindo um ângulo padrão 
entre 30° a 40°, o aumento dessa curvatura é classificado como hipercifose, a qual pode se 
desenvolver tanto na adolescência quanto na fase adulta por fatores de riscos semelhantes 
(MATOS, 2014).

Matos (2014) caracteriza a lordose como uma curvatura côncava que fica localizada 
na região posterior ao pescoço. A hiperlordose cervical é definida como a projeção da 
cabeça à frente da linha dos ombros. Essa patologia está diretamente relacionada às 
posturas inadequadas adotadas pelo indivíduo, durante o dia a dia.   

As principais alterações citadas anteriormente podem ser desenvolvidas com o 
excesso de peso carregado pelos estudantes (BRANDALIE; LEITE, 2010).

É possível perceber que o ambiente escolar oferece vários fatores de risco para 
a postura corporal dos escolares, pois é onde eles passam a maioria de seu tempo, 
muitas vezes, sentados em uma postura inadequada ou transportando o material escolar 
de maneira incorreta, bem como transportar a mochila excesso de peso. Esses fatores 
podem contribuir para que o escolar desenvolva algumas das alterações posturais citadas 
anteriormente ou que sofra com dores nas costas (BATISTA et al., 2015). Além disso, é o 
período em que o corpo do adolescente passa por mudanças físicas, como no caso das 
meninas que é a fase de crescimento das mamas e, em uma tentativa de esconder esta 
fase, que para muitas, é constrangedora adotam uma postura inadequada (MATOS, 2014).

Diante dos expostos, nota-se a necessidade de haver ações educativas e preventivas 
acerca dos problemas posturais que podem ser desenvolvidos através dos maus hábitos 
posturais, dentro do ambiente escolar.
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2.4 A Atuação do Professor de Educação Física na Prevenção de Problemas 
Posturais

Os professores de educação física (PEF) possuem função primordial no 
desenvolvimento e formação de um indivíduo, de modo geral, pois são especializados 
em estudos, análises e aplicações de atividades físicas que visam o desenvolvimento da 
educação e saúde dos indivíduos, com objetivos de promover o bem-estar e qualidade de 
vida que contribuem para os aspectos físicos, emocionais e socioambientais (VILARTA, 
2008).

Verderi (2011) afirma que os problemas posturais manifestam- se na infância e 
adolescência, pois sem orientação as crianças podem adquirir vícios posturais, principalmente 
no manuseio do material escolar, nas atividades diárias e nas aulas de Educação Física 
(EF), e ainda salienta o fato de que a maioria dos problemas posturais resultam de efeitos 
acumulativos de má- postura, o estresse do dia-a-dia, o má posicionamento no trabalho, 
maus hábitos ao dormir e uma vida sedentária, deste modo é fundamental zelar pela saúde 
dos alunos nestas fases, o PEF através de análises e observações diárias da postura dos 
alunos pode orienta-los e preveni-los com relação aos maus hábitos posturais.   

De acordo com Verderi (2011), a complexidade da profissão do PEF exige que 
o mesmo obtenha conhecimentos globais de Anatomia, Fisiologia, Biomecânica e 
Cinesiologia, pois a mesma possui um campo próprio de conhecimento que auxilia o PEF 
em seu trabalho diário com relação aos cuidados dos corpos de seus alunos. Portanto tal 
exigência torna o PEF altamente capaz de desenvolver atividades preventivas para postura 
dos escolares, bem como conseguir identificar problemas posturais em estágio inicial. 

Conforme Falssarella et al. (2008), as alterações posturais em crianças em idade 
escolar, além de ser um fator importante para causa de limitações no que se refere a 
movimentos e atividades cotidianas, tem se tornado um problema para saúde pública no 
Brasil, além disso, o período escolar é caracterizado como um precursor para os problemas 
posturais que degeneram a coluna vertebral na vida adulta.

Verderi (2011) afirma que o trabalho corporal com crianças e adolescentes na escola 
é essencial, pois é uma ação que desenvolverá não somente as habilidades corporais, mas 
também a educação postural, que as tornarão conscientes de que tais limites do próprio 
corpo devem ser cuidados e respeitados, e esta tarefa cabe ao PEF, sendo o educador do 
corpo de crianças, adolescentes, jovens e adultos no que se refere a arte de se movimentar, 
ele torna-se essencial e altamente qualificado para o trabalho de conscientização dos 
alunos quanto a importância do cuidado e conhecimento do próprio corpo e no que refere-
se a educar-se posturalmente.  

Neste contexto, o professor de educação física pode atuar na prevenção de 
problemas posturais, percebendo os primeiros indícios de desvios posturais nos seus 
alunos. Isto é possível através da avaliação da postura, que procura identificar o estado 
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de saúde do aluno relacionado a sua postura corporal (VANÍCULA, 2014). Além disso, a 
mudança de hábitos, mobiliários adequados, transporte de material da maneira correta 
e não exceder o limite de peso ideal carregado na mochila se tornam fatores que podem 
contribuir para minimizar problemas de desvios posturais (COSTA et al., 2012).

3 | MATERIAIS E MÉTODOS 
O referente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de campo, a qual 

buscou um aprofundamento com a realidade de uma determinada população ou fenômeno. 
Quanto ao seu objetivo é exploratório e descritivo, em que o primeiro proporciona maior 
familiaridade com o problema e a construção de novas hipóteses acerca da temática e o 
segundo descreve as características de determinada população ou fenômeno que será 
pesquisado (GIL, 2008). Quanto a sua abordagem é quantitativa, que de acordo com 
Prodanov e Freitas (2013), considera que tudo pode ser quantificável, ou seja, que opiniões 
e informações podem ser traduzidas em números para serem classificadas e analisadas.

A pesquisa foi realizada em 6 escolas de ensino fundamental do município de 
Altamira-PA, sendo 4 públicas e 2 particulares, das quais participaram 216 escolares de 
ambos os sexos.

Os dados foram coletados por meio de um questionário e avaliação física. O 
questionário Back pain and body posture evaluation instrument (BackPei) (NOLL et al., 
2013), constituído por 21 questões fechadas tendo uma versão para cada sexo. Para o 
presente estudo foram utilizadas do questionário somente duas questões mais pertinentes, 
a questão 13 (referente ao tipo de mochila) e questão 18 (referente a presença de dor 
entre os escolares). A avaliação física foi feita por meio da pesagem da massa corporal 
dos escolares e respectivamente de suas mochilas, utilizando balança portátil digital 
eletrônica da marca Omron com capacidade para até 150kg. Para a classificação do peso 
das mochilas foram utilizados os seguintes critérios: baixo, alto e não pesaram.

Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva, buscando a descrição 
das variáveis, com auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
20.0. Os dados foram descritos conforme os sujeitos se distribuem de acordo com cada 
variável. A pesquisa seguiu todos os aspectos éticos conforme a Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS). Foi aprovada no Comitê de Ética da Universidade do 
Estado do Pará – UEPA – Centro de Saúde Escola do Marco Teodorico da Universidade 
Estadual do Pará – CESEM/UEPA. Está registrada sob o CAAE n° 18500619.8.0000.8767.

4 | RESULTADOS E DISCUSSÕES
A amostra foi constituída por 216 escolares, sendo 40,3% do sexo masculino e 

59,7% feminino, dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) de 4 escolas públicas 
e 2 particulares da cidade de Altamira-PA. Os escolares apresentaram idade média de 
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13,09 ± 1,52 anos, peso médio de 51,09 ± 13,31kg. 
Os resultados foram representados em forma de gráfi cos e tabela. No gráfi co 1, estão 

expostos os valores percentuais acerca dos tipos de mochilas utilizadas pelos escolares. 

Gráfi co 1 – Tipo de mochila utilizada.

Fonte: pesquisa de campo.

Verifi cou-se a prevalência do uso de mochila com duas alças. Os estudos de 
Candotti, Noll e Roth (2012) corroboram ao apontar que independentemente do ano 
escolar, o tipo de mochila mais utilizado pelos alunos para o transporte do material escolar 
é o da mochila de duas alças, identifi cando que 75,9% dos alunos avaliados usavam este 
tipo de mochila. Batista et al. (2016) também afi rmam, em seus estudos, a predominância 
no uso da mochila de duas alças pelos escolares, independente do sexo e ano escolar, 
totalizando em 85,3% de todos os avaliados. Os achados de Kellis e Emmanouilidou (2010) 
corroboram com tal constatação, evidenciando que 88,8% dos alunos avaliados utilizavam 
mochila de duas alças.

Supõe-se que a preferência por esse modelo de mochila deve-se ao fato de que 
seja mais fácil carregá-la  em relação ao modelo trolley, pois a maioria das ruas não é 
adequada para utilizar o modelo carrinho (trolley). Levando em consideração esse aspecto, 
é possível afi rmar que a mochila de duas alças oferece mais facilidade para o escolar, na 
hora do transporte do material. Além disso, a preferência pelo modelo de duas alças pode 
estar relacionada a um fator socioeconômico já que o preço da mochila trolley é mais 
elevado em consideração ao preço da mochila de duas alças, portanto o modelo de duas 
alças seria mais viável, principalmente, aos alunos de baixa renda. Observou-se durante 
a coleta de dados desta pesquisa, que a maior parte dos alunos que utilizavam o modelo 
trolley estudavam nas instituições particulares. Porém, esta não foi uma variável analisada 
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neste estudo pelo fato de não atender aos objetivos da pesquisa.
Um fator que pode ser considerado de risco para os escolares que optam por 

utilizar a mochila trolley é que, para conseguir superar os obstáculos no caminho, como por 
exemplo, vias obstruídas por buracos ou falta de pavimentação, o trajeto do aluno puxando 
a mochila não é como o recomendável, fazendo com que a coloque nas mãos afim de 
chegar até a sala de aula ou a coloque nas costas, gerando uma sobrecarga e assimetria 
sobre a coluna vertebral, podendo ocasionar dores nas costas dos escolares ou algum tipo 
de alteração postural, com a manuntenção desta atitude ao longo do tempo (FERNANDES; 
CASAROTTO; JOÃO, 2008).

Estudos de Kellis e Emmanouilidou (2010) mostram que a escolha do modelo da 
mochila escolar pelos alunos é mais por critérios de moda do que por características 
ergonômicas e que as tendências de moda, nesse contexto, variam de país para país.

Embora não tenha sido um dado analisado nesta pesquisa, verificou-se, durante 
a coleta de dados, que mais da maioria dos alunos que utilizam o modelo de duas alças, 
usavam da maneira recomendada por alguns estudiosos, assim como nos achados de Noll 
et al. (2016), na qual constataram que 86,1% dos alunos avaliados usavam a mochila de 
forma adequada com as duas alças simétricas sobre os ombros. Kellis e Emmanouilidou 
(2010) afirmam que as mochilas de duas alças são projetadas para serem utilizadas com 
as alças nos dois ombros, para que o peso das mesmas sejam distribuidos uniformemente 
sobre a coluna e os ombros.

Apesar de apenas 3,70% dos alunos nesta pesquisa utilizarem a mochila modelo 
trolley, notou-se que a mesma também é transportada com sobrepeso, o que pode oferecer 
riscos ainda maiores aos escolares, pois este modelo de mochila, consequentemente é 
mais pesada em relação ao modelo de duas alças, como mostram os estudos de Fernandes, 
Casarotto e João (2008) que verificaram que as mochilas modelo carrinho (trolley) foram 
encontradas com o peso superior a 10kg, apesar do material escolar exigido pela escola não 
ultrapassar 1,5kg (apostila, agenda escolar e estojo). Verificou-se que o excesso de carga 
transportado era derivado dos modelos de mochila trolley utilizadas pelos escolares que, 
mesmo estando vazias pesavam entre 5 e 7kg, ultrapassando a carga considerada segura 
para transporte, que deveria ser de 3,68kg, considerando os valores médios encontrados 
para a massa corporal das crianças. Percebe-se que os alunos que utilizam o modelo trolley 
estão mais vulneráveis ainda em relação aos que usam a mochila de duas alças, pois elas 
apresentam um peso maior, mesmo estando vazias, em relação a mochila de duas alças, 
o que poderia ser um fator de risco a mais para os escolares que a utilizam sofrerem uma 
sobrecarga ainda maior nos segmentos da coluna vertebral, já que ficou constatado que, 
independentemente do tipo de mochila, eles as transportam com sobrepeso.

Já em relação a classificação do peso das mochilas utilizadas, os dados estão 
expostos no gráfico 2.
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Gráfi co 2 – Classifi cação do peso das mochilas.

Fonte: pesquisa de campo.

O peso das mochilas escolares tem sido tema de preocupação e discussão, pois 
trata-se de um fator de risco para a postura dos escolares (WINIK et al., 2019).  A OMS 
(2018) recomenda que o peso das mochilas escolares não ultrapasse os 10% da massa 
corporal dos estudantes. Porém, os resultados encontrados nesta pesquisa, na qual foram 
avaliados 216 escolares de ambos os sexos, demonstram que mais da maioria deles 
carregam a mochila com o peso acima do recomendável, corroborando com os dados de 
Batista et al. (2016), os quais mostram que quase a metade dos alunos avaliados, em sua 
pesquisa, transportavam a mochila com um peso superior a 10% de sua massa corporal.

O fato de o estudante transportar a mochila com o peso acima do recomendável 
de 10% de sua massa corporal, pode ocasionar o surgimento de dores nas costas, como 
também o desenvolvimento de uma postura inadequada, contribuindo para o surgimento 
de alterações posturais e funcionais. Este estudo vai de encontro com os achados de Arias 
et al. (2018), que identifi cou alterações na marcha, devido alteração postural, de crianças 
e adolescentes que transportavam mochilas com cargas de 10%, 15% e 20% acima do 
peso corporal. É possível afi rmar, diante dos expostos, que o sobrepeso transportado 
nas mochilas escolares está relacionado com a presença de dores nas costas entre os 
estudantes, pois este sobrepeso gera sobrecarga sobre a coluna vertebral dos mesmos, 
fazendo-os adotar uma postura inadequada, contribuindo para o surgimento ou manutenção 
de alterações posturais (FERNANDES; CASAROTTO; JOÃO, 2008).

Pacenko et al. (2016) afi rmam que durante o período escolar, os estudantes estão 
em fase de desenvolvimento de hábitos, por isso deve-se educa-los a respeito dos maus 
hábitos posturais, principalmente acerca do uso da mochila escolar, que em mais da maioria 
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dos casos, é transportada com o excesso de peso e de maneira assimétrica.
A mochila de duas alças quando carregada com sobrepeso pode fazer com que a 

coluna tente compensar, realizando uma projeção dos ombros à frente, o que pode resultar 
em dores nas costas e em alterações na coluna vertebral do indivíduo (MATOS, 2014).

Batista et al. (2015) apontaram em seus estudos que, ao analisarem os materiais 
carregados pelos escolares avaliados em sua pesquisa, verifi cou-se que os mesmos 
carregavam itens desnecessários para a aula, aumentando consequentemente, o peso 
carregado na mochila. O que pode também ser um fator para a predominância de sobrepeso 
nas mochilas dos nossos avaliados, porém este não foi um fator verifi cado durante a 
realização desta pesquisa. 

O peso carregado na mochila é responsável por uma grande quantidade de dores 
nas costas o que, na maioria das vezes, se deve às alterações dos discos lombares ou 
curvaturas na coluna vertebral (ARIAS et al., 2018).

Observou-se um grande número de escolares que transportam a mochila com 
sobrepeso, independente do modelo utilizado, e que essa atitude pode gerar desconforto 
ou prejudicar a coluna do estudante, tornando-o vulnerável a sofrer dores nas costas. 
Como afi rmam Batista et al. (2015), o peso da mochila e o modo de transporta-la são 
fatores que podem causar dores nas costas. Além disso as mochilas pesadas são um fator 
problemático que se inicia na idade escolar e que agem de forma acumulativa durante toda 
infância e maturação esquelética (KELLIS; EMMANOUILIDOU, 2010). É possível afi rmar 
diante dos expostos que o excesso de peso nas mochilas dos escolares acontece com 
grande frequência no âmbito escolar e que essa atitude pode causar sérios danos à coluna 
vertebral do escolar. Além disso, verifi cou-se que a predominância de sobrepeso carregado 
nas mochilas independia de fatores como sexo, tipo de escola, modelo de mochila e ano 
escolar.

Os dados referentes a prevalência de dor na coluna vertebral por tipo de escola, 
mochila e sexo da amostra, estão expostos na Tabela 1.

Tabela 1 – Presença de dor entre escolares.

Fonte: pesquisa de campo.
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Levando em consideração que independentemente do tipo de escola, nossos 
estudos apontam um alto índice de dor nas costas entre os escolares. Dados semelhantes 
foram encontrados no estudo de Saes e Soares (2017), que evidenciaram prevalência de 
dor na coluna vertebral em 45,2% dos adolescentes participantes. Outros estudos também 
apresentaram altos índices de dor nas costas entre os escolares, como o de Noll et al. 
(2016), relatando dor em 55,7% dos participantes, Sá, Carvalho e Gomes (2014) apontando 
dor em 47,4% dos escolares e Winik et al. (2019) identificando 67,6% de escolares com 
dor nas costas.

A adolescência é considerada um período de grande vulnerabilidade aos transtornos 
osteomusculares devido a variação de crescimento e desenvolvimento físico (CAVALCANTE 
FILHO et al., 2014), o que a torna um período propício para o desenvolvimento de conteúdos 
voltados para a educação postural no ambiente escolar. A literatura também afirma que 
a presença de dor na coluna vertebral no período da adolescência é a precursora de 
problemas musculoesqueléticos na coluna vertebral na fase adulta (KEDRA; CZAPROWSKI, 
2013). Tal associação pode ser fundamentada pelo grande período de tempo em que os 
adolescentes submetem a coluna vertebral a exposição de sobrecargas (SAES; SOARES, 
2017). Estas sobrecargas são advindas do sobrepeso da mochila e do longo período em 
que o adolescente se mantém na posição sentada de forma inadequada. 

Constata-se a prevalência de dor com alto índice tanto em instituições de educação 
públicas quanto em privadas. Apesar disto, a literatura apresenta diversos estudos 
realizados somente em escolas públicas, constatando a prevalência de dor devido a vários 
fatores, como os maus hábitos posturais adotados na vida diária, o longo período em que 
se mantêm sentados, o mobiliário inadequado e inclusive os principais fatores apontados 
neste estudo, o tipo de mochila utilizado e o quantitativo de peso carregado na mesma. 
(RIES et al., 2012; MODH et al., 2010; KELLIS; EMMANOUILIDOU, 2010).

Como evidenciado o grande índice de dor nas instituições de educação privadas, 
pressupõe-se que nas escolas particulares ocorram os mesmos fatores característicos para 
o desenvolvimento dos problemas e alterações posturais, porém observa-se a escassez de 
estudos que contemplem este público para as pesquisas, Saes e Soares (2017) corroboram 
com esta constatação ao indicar em seu estudo que é necessário desenvolver pesquisas 
nestas instituições, pois os adolescentes advindos de famílias com maior poder aquisitivo 
tendem a ter o peso médio do material carregado na mochila escolar maior que os alunos 
de renda baixa, quando realizada tal comparação.

Portanto acredita-se na necessidade de haver mais estudos voltados para o público 
de escolas privadas, e continuar promovendo estudos nas instituições públicas voltadas 
para as variáveis presença de dor e peso das mochilas de forma mais profunda, buscando 
resultados que subsidiem para que haja intervenções posturais, promovendo assim, a 
prevenção postural dos alunos. 

Os dados apresentados na Tabela 1 apontam que o índice de dor nas costas é 
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maior entre o sexo feminino. Diferentes pesquisas têm relatado sobre a presença da dor 
na coluna vertebral ser maior entre o sexo feminino, como o estudo realizado por Saes 
e Soares (2017), que relatam que a prevalência de dor musculoesquelética na coluna 
vertebral é maior em adolescentes do sexo feminino. Debs, Sarni e Reato (2016) relatam 
em seu estudo que foi observado 15% de predomínio do sexo feminino.

Saes e Soares (2017) expõe em seu estudo que o fato de o sexo feminino ter maior 
índice de prevalência de dor se deve as características do sistema endógeno da dor, que 
viabilizam maior sensibilidade e prevalência de diversas condições dolorosas para o sexo. 
Além deste fator, as características fisiológicas, como as alterações hormonais na fase da 
puberdade, anatomofuncionais como a menor adaptação a esforços físicos e articulações 
vulneráveis, características sociais como mais liberdade de expressar sentimentos, 
contribuem para maior relato de prevalência de dor nas costas entre o sexo feminino (NOLL 
et al., 2012; KJAER et al., 2011; WIRTH; KNECHT; HUMPHREYS, 2013). Os achados de 
Sedrez et al. (2015) apontam que o fato de o sexo feminino apresentar maior propensão ao 
desenvolvimento de hipercifose torácica pode ser explicado pela adoção de postura curvada 
para esconder o desenvolvimento dos seios. Matos (2014) corrobora com esse achado ao 
constatar em seu estudo que devido ao desenvolvimento dos seios como uma forma de 
esconder os mamilos que ficam proeminentes na blusa, as meninas adotam uma postura 
cifótica, a qual se mantida uma manutenção constante, pode levar ao desenvolvimento de 
deformidade na coluna vertebral.

Considerando os resultados da presente pesquisa e os fatores apresentados 
em outros estudos, pode-se constatar associação entre as variáveis prevalência de dor 
nas costas e sexo feminino, considerando-se que o sexo feminino é de risco para o 
desenvolvimento de problemas e hábitos posturais. Sedrez et al. (2015) corrobora com 
tal fato, ao constatar que a literatura apresenta evidencias de que o sexo feminino é 
considerado de risco para o surgimento de alterações posturais, principalmente no plano 
frontal.  Pressupõe-se que a prevalência de dor entre o sexo feminino seja maior devido ao 
fato de o peso das mochilas entre as alunas serem maior em comparação com os alunos 
de sexo masculino, outro fator que pode ocasionar maior probabilidade de dor nas costas 
no sexo feminino, é que o alunos de sexo masculino podem carregar ou preencher suas 
mochilas escolares de maneiras diferentes em comparação com o sexo feminino, o que 
consequentemente pode ocasionar maior prevalência de dor entre as mesmas devido suas 
ações e escolhas com relação a hábitos posturais. Vale ressaltar que tais suposições não 
foram consideradas como variáveis a serem analisadas nesta pesquisa, todavia o presente 
estudo incentiva novas pesquisas que busquem associação entre a prevalência de dor e 
tais fatores. 

Nossos dados apontam ainda que 66,67% dos alunos que utilizam a mochila de duas 
alças tem prevalência de dor nas costas. O estudo de Winik (2019) associou a utilização da 
mochila de duas alças pelos adolescentes e presença de retificação lombar, além disso, foi 
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encontrada também associação com a alteração postural no plano sagital, resultando em 
maus hábitos posturais adotados diariamente e dor nas costas.

Os achados de Ries et al. (2012) apontam que mesmo quando a mochila é utilizada 
adequadamente, o sobrepeso da mochila influencia na postura, ocasionado deste modo, 
o aparecimento de dor nas costas. Candotti, Noll e Roth (2012), em seu estudo, apontam 
que as mochilas com alças folgadas podem provocar sobrecarga na região dorsal, o que 
ocasiona a hipercifose torácica e hiperlordose lombar cervical, e consecutivamente dor. 

Com relação a mochila trolley nota-se prevalência ainda maior em relação aos que 
utilizam a mochila de duas alças. Ao analisar-se a biomecânica da coluna vertebral ao 
utilizar a mochila trolley, nota-se as consequências que podem ser adquiridas através da 
rotação, flexão do tronco e extensão do ombro, pois são ações contínuas, que podem 
gerar dores e problemas posturais devido a manutenção das mesmas por longos períodos. 
Orantes-Gonzalez e Heredia-Jimenez (2017) constatou em seu estudo que ambas as 
mochilas, tanto a de duas alças quanto a trolley, aumentaram significativamente a flexão 
do tórax. O estudo de Orantes-gonzalez, Heredia-jimenez e Beneck (2017) obteve como 
resultado que os estudantes participantes da pesquisa ao utilizarem a mochila trolley com 
pesos do material escolar de 10%, 15% e 20% apresentavam aumento na rotação externa 
do tronco no lado utilizado para carregar (puxar) a mochila de carrinho e rotação interna no 
lado não utilizado.

O aluno ao utilizar a mochila trolley, provoca uma flexão e rotação do tronco, o que o 
torna propício a hábitos posturais inadequados e problemas posturais e consequentemente 
a sentir dor nas costas. Conforme Orantes-gonzalez, Heredia-jimenez e Robinson (2019), 
vários estudos esclarecem que esta flexão do tórax ocorre devido a carga imposta pela 
mochila, e a qual é realizada como adaptação para contrabalançar a carga extra imposta 
nas costas.

Levando em consideração o desfecho desta pesquisa, nota-se que há associação 
entre as variáveis prevalência de dor e tipo de mochila. Devido a isto esta pesquisa incentiva 
a utilização do peso nas mochilas abaixo de 10% do peso corporal como é recomendado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018).

5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossos dados apontaram que houve prevalência de sobrepeso nas mochilas 

escolares, significando um fator de risco para a postura corporal dos alunos. Constatou-se 
ainda que a mochila de duas alças é a mais utilizada pelos escolares, independentemente 
do tipo de escola (pública ou privada), sexo e ano escolar. Além disso, verificou-se a 
prevalência de dor nas costas entre os alunos, com predominância no sexo feminino.

Dessa forma, foi possível afirmar que a presença de dor nas costas está associada ao 
peso das mochilas escolares, tornando-se imprescindível a implementação de programas 
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de educação postural no ambiente escolar, onde é mais comum o desenvolvimento de 
problemas posturais, ressaltando a importância de manter hábitos posturais saudáveis para 
evitar o surgimento desses problemas e sintomas de dores nas costas entre os escolares. 
Além disso, nota-se a necessidade de ações por parte das instituições de ensino voltadas 
para reduzir a carga do material escolar transportado pelos estudantes, prevenindo o 
desenvolvimento de problemas posturais. Espera-se que este estudo motive a realização 
de novos estudos acerca deste tema que se trata de um caso de saúde pública.
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