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RESUMO. A idade da menarca foi estudada na regiao de Coimbra numa
amostra de 1787 escolares (599 urbanas e 1188 rurais) . Os meto dos utilizados
foram 0 status quo na recolha da amostra (realizada em 1981) e 0 metodo
probitico para a analise estatis tica.

A mediana da idade da menarca estimada foi para as escolares urbanas
de 12.63 e de 13.29 para as da area rural. As variacoes socio-economicas e a
sazonalidade foram tambern estudadas.

Pa lavras -chave: Menarca; Pub erdade; Coimbra.

ABSTRACT. Th e age at menarche was studied in Coimbra area from a sample
of 1787 schoolgirls (599 urbans and 1188 rura ls). The data was collected in 1981
by status quo metho d and probit analysis was used.

The median age at menarche was estimated at 12.63 for urban schoolgirls
and 13.29 for those of rural area . Socio-economic groups and seasonal varia tion
were also stud ied.

Key-Words: Menarche; Puberty; Coimbra.

(I) . Deste trabalho foi apresentado um «Poster» ao 5th Congress of European Anthropological
Association, Lisboa, 28 Setem bro - 4 Outubro 1986.
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INTRODUC;;AO

Uma das fases do crescimento humano que se apresenta mais complexa
e a da adolescencia, a qual sendo urn fen6meno constante varia em intensidade
e duracao de crianca para crianca (Tanner, 1977).

·A puberdade etimologicamente deriva do latim (puber, is - 0 que tern
pelos e de oetas, ads - idade) significando portan to que se inicia quando 0 rapaz
ou rapariga se torna ptibere, sobretudo nas axilas e regiao ptibica (Morato,
1930).

Na adolescente 0 desenvolvimento do seio e 0 primeiro sinal de que a
puberdade se inicia podendo, as vezes, ser precedido pela pilosidade pubica.

Porem, 0 primeiro indicador de maturacao sexual, e 0 aparecimento da
menarca, 0 que nao significa que a adolescente apresente desenvolvimento
somatico, esqueletico, fisiol6gico e psiquico ideal para a fecundacao (Tanner,
1977).

Os primeiros ciclos sao, por vezes, anovulat6rios (Damker-Hoppe, 1986)
e durante 0 primeiro ou mais anos ap6s a menarca ha periodos infert eis que
tambem sao comuns a outros Primatas (Tanner, 1977).

A maturacao sexual, como todo 0 crescimento humano, depende da
interaccao de facto res geneticos e ambientais (Tanner, 1977; Eveleth, 1986).

Esta interaccao pode nao ser aditiva , mas existe e e designada por
«multiplicativa», isto e, urn determinado factor ambiental pode favorecer ou
prejudicar a crianca, tudo dependendo da sua constituicao genetica (Tanner,
1977).

Quanto a hereditariedade especifica da idade da primeira menstruacao ,
embora influenciada em parte pela nutricao tern uma forte componente genetica
(Bayley; Garnk, 1986) nao sendo devida a urn simples gene, mas a varios,
provavelmente transmitidos quer pela mae, quer pelo pai (Tanner, 1977).

As condicoes mesol6gicas envolventes levando a maturacao sao muito
importantes e inurneras das quais salientaremos: factores s6cio-econ6micos
(nutricao, refeicoes regulares, tamanho da familia, posicao da crianca na
«fratrie», condicoes habitacionais, horas de sono), clima, etnia, doencas, stress.
A pratica intensiva de desporto, exceptuando a natacao, conduz a atrasos no 0

aparecimento da menarca (Malina, 1983).

Os trabalhos de que temos conhecimento sobre 0 estudo da menarca na
populacao portuguesa sao de Sacadura (1912), Rodrigues (1920), Rosas et al.,
(1921), Morato (1930), Correia (1936), Paulo (1936), Dias et al., (1939) e Cunha
(1984). Todos os autores utilizaram 0 met odo retrospectivo na recolha das
respectivas amostragens.
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No quadro I apresentamos urn resumo das diferentes pesquisas,
transcrevendo as valores mais frequentes para a idade da menarca; apenas
Morato (1930) e Cunha (1984) determinam as medias aritmeticas,

Autor Local N Idade menarca Status economico

% max. e/ou x

Sacadura Lisboa Criadas de servir, domes-

(1912) (Ar quivo desde 9731 14-15 ticas, costureiras, mulhe-

1889) res a dias, operarias, etc.

Rodrigues Porto 400 14-16 -
(1912) (dados pessoa is)

Ro sas et at. Porto Servicais, domesticas,

(1921) (Arquivos desde 1089 14-15 operarias, costureiras, etc.

1915/16)

Morato Lisboa 1000 13 - 14

(1930) x = 14 -

Correia Siimula dos 12220 13-14-15

(1936) trabalhos supra- (};) (Guarda 13, Al- -
citados garve + precoce)

Paulo Porto Operarias, dornesticas,

(1936) (% Arquivo + 3124 13-14 servicais, costureiras, etc.

dados pessoais)

Dias et at. Castelo Branco 103 12-13 Escolares

(1939) (Liceu)

Cunha Coimb ra 265
-

13.4 Estratos socio-econorni-x =

(1984) An<.<a 232 x = 14.2 cos -indiferenciados.

N = mimero de casos x = media aritmetica

Quadro I - Id ade da menarca calculada por autores portugueses (metodo retrospectivo) com
indicacao do local, ana de recolha, mimero de casos e Status socio-econ6mico das
amostr agens.
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E prop6sito do nosso trabalho, numa primeira abordagem, a estudo das
influencias do meio (urbano au rural, das condicoes s6cio-econ6micas familiares
e do ritmo das estacoes rio ana) na fisiologia do aparecimento das primeiras
regras au , como vulgarmente se diz, «rnudanca de idade».

MATERIAL E METODOS

No ana de 1981 foram feitos inqueritos a escolares da cidade de
Coimbra e das vilas de Condeixa, Mir anda do Corvo, Lousa e Penela, idades
compreendidas entre as 8 e as 19 anos.

As localidades estudadas estenderam-se num raio maximo de 30 kms
(Condeixa 12, Lousa 21, Miranda do Corvo 23 e Penela 28 (Fig. 1).
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Fig. 1. Mapa de Portugal - localidades estudadas na regiao de Coimbra .
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A metodologia utilizada foi a do metodo status quo na recolha dos dados
e a da analise prob itica para 0 tratamento estatfstico, tendo sido adoptados
intervalos de classes de meio em meio ana (Finney, 1971; Davies, 1971).

A amostra total analisada foi somente de 1787 jovens sendo 599 citadinas
e 1188 rurais. A perda foi significativa pois que tivemos de excluir escolares
nascidas em Angol a, Mocambique, Guine, Cabo Verde e filhas de emigrantes
em Franca, Alemanh a e Brasil.

Numa tentativa de aferir das influencias mesol6gicas, caracterizamos as
sub-amostras urb ana e rural atendendo a tres grupos de variaveis:

1 - Urbanidade/ruralidade

o criterio adoptado para a subdivisao em grupo citadino ou rural foi
baseado no rnimero de anos de crescimento decorrido num ou noutro meio e
nao na residencia que cada jovem tinha a data em que fizemos 0 inquerito,

2 - Estrato socio-economico

Foi a profissao dos pais (se ambos trabalhavam) ou somente a do pai
que nos levou a considerar quatro niveis:

Nivel 1 - estrato s6cio-econ6mico baixo
Nivel 2 - estrato s6cio-econ6mico med ic
Nivel 3 - estrato s6cio-econ6mico favorecido
Nivel 9 - nenhum dos conjuges tinha profissao

3 - Sazonalidade

Relevando tambem interesse 0 estudo das variacoes sazonais
determinamos as percen tagens de menstruadas para cada uma das estacoes do
ano.
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DISCUSS.AO DOS RESULTADOS

1 -sAnalise do meio: citadina/rural

Na tabela I encontram-se os estatfsticos das amostras globais, urbana e
rural, verificando-se que para as escolares citadinas a idade mediana da menarca .
(12.63) e inferior ado meio rural (13.29).

Uma maturacao sexual mais tardia em meio rural foi tambem constatada
por Gavrilovic (1981), Bielicki (1986) e Eveleth (1986).

Escolares Mediana Desvio padrao Qui-quadrado Graus de
± erro liberdade

Urbanas 12.626 ± 0.004 0.038 17.397 8
N = 599 n.s.

Rurais 13.288 ± 0.002 0.041 32.951 11
N = 1188 s.

Tabela I. Mediana da idade da menarca, na regiao de Coimbra, consideradas
as amostras totais do meio urbano e rural.

De assinalar que enquanto a amostra citadina e homogenea (X;2 nao
significativo) a rural apresenta-se heterogenea (X;2 significativo < 0.001%).

Quanto aamostra rural pomos a hip6tese de que a sua heterogeneidade
talvez resulte de, apesar de termos analisado conjuntamente escolares todas de
meios rurais muito pr6ximos, eles deverao, por certo, diferir em alguns factores
(altitude, temperatura, etc.).

Como ja dissemos a maturacao sexual e influenciada por variadissimos
factores que actuam concomitantemente; e, pois, a resultante da interaccao do
patrim6nio genetico, inerente ao pr6prio individuo, com os factores ambientais,
uns influenciando os outros e tornando assim muito dificil, senao impossivel, 0

estudo da accao individualizada de cada urn deles.
Quanto aamostra urbana a sua homogeneidade torna-se evidente, pois

que engloba quase na sua totalidade escolares que sempre viveram na mesma
cidade - Coimbra.
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2 - Analise por estratos socio-economicos
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A tabela II, amostra urbana, apresenta para os diferentes nfveis
s6cio-econ6micos, as medianas da idade da menarca.

As escolares de estratos socio-economicos mais baixos (Nivel 1), vivendo
em condicoes mais desfavoraveis tern regras mais tardias (12.99) do que as
provenientes de familias mais abastadas (Nive13) em que a mediana ede 11.80.
Ha, pois, uma precocidade no aparecimento das regras nos estratos medic e
mais elevado (12.46 e 11.80 anos, respectivamente).

Do pequeno efectivo (N =35) de escolares cujos pais nao deram qualquer
informacao profissional nao foi feita a analise estatistica.

Meio
Urbano

Nfvel1
N = 204

Nfve12
N = 221

Nfve13
N = 139

Nfve19
N = 35

Mediana
± erro

12.991 ± 0.007

12.461 ± 0.009

11.798 ± 0.986

Desvio padrao

0.037

0.034

0.066

Oui-quadrado

10.377
n.s.

3.551
n.s.

2.629
n.

Graus de
liberdade

5

4

4

Tabela II. Mediana da idade da menarca, na amostra urbana da regiao de
Coimbra, considerados os diferentes nfveis socio-econornicos

A idade da menarca em condicoes de meio ambiente citadino esta
dependente do status s6cio-econ6mico familiar (Bielicki et al., 1986).

Pela observacao da tabela III, constata-se que relativamente aos
gradientes s6cio-econ6micos em meio rural, apenas foram determinadas as
medianas para os niveis 1,2 e 9 (13.29, 13.21 e 13.52, respectivamente). Quanto
ao estrato mais elevado (Nivel 3) nao foi analisado por 0 nao considerarmos
representativo da classe, pois que incluia somente 23 adolescentes.
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Meio
rural

Nivel I
N = 874

Nfvel2
N = 184

Nfvel3
N =23

Nfvel9
N = 108

Mediana
± erro

13.287 ± 0.002

13.214 ± 0.006

13.517 ± 0.0014

Desvio padr ao

0.041

0.037

0.061

Qui-quadrado

26.984
s.

5.973
n.s.

16.837
n.s,

Graus de
liberdade

10

6

6

Tabela III. Mediana da idade da menarca, na amostra rural da regiao de
Coimbra, considerados os diferentes niveis socio-econ6rnicos

No que concerne as jovens provenientes de meio rural tarnbem 0

aparecimento da menarca e influenciado pelo status social, decrescendo a
medida que melhoram as condicoes econ6micas familiares.

Relativamente ao grupo em que desconhecemos a profissao dos
progenitores a menarca e a mais tardia (13.52 anos) . Cremos que a nao
indicacao de profissao, aliada ao aspecto fisico-cultural das adolescentes,
caracteriza urn meio muitissimo desfavorecido. Nao permitindo as receitas
financeiras familia res uma alimentacao correcta e criando outras condicoes
ambientais adversas ao crescimento, estas criancas nao atingiram 0 «peso
crftico» necessario a maturacao sexual tendo sido, assim, retardado 0

aparecimento da primeira menstruacao (Wangermez, 1984). 0 X2 desta
sub-amostra pode ser considerado nao significativa pois que se situa entre 1-2%.

Apesar da amostra rural total apresentar urn X2 significativo, apenas 0

estrato do nfvel 1 se mostra heterogeneo,

A analise das diferencas entre as classes sociais, tanto em meio urbano
como rural, levou-nos como a muitos autores a conclusao que a idade da
menarca e tanto mais precoce quanta mais elevado e 0 status familiar (Aw et al.,
1970; Carfagna, 1972; Rona et al., 1974; Ducros et al., 1980; Farid-Coupal et al.,
1981; Crenier et al., 1984; Prado, 1984, 1986). De assinalar que alguns autores
utilizaram 0 metodo retrospectivo.
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3 - Sazonalidade
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A interdependencia estacao do anojidade da menarca foi analisada num
efect ivo mais reduzido (Tabela IV) . Algumas das inquiridas nao precisaram 0

mes de ocorrencia da menarca e nem todas recordaram sequer a estacao do
ano.

Total

Estacao especificada

Primavera

Verao

Outono

Invemo

Urbano Rural

N = 506 N = 523

N = 485 N = 507

21.44% 26.82%

N = 104 N = 136

41.44% 29.39%

N = 201 N = 149

13.40% 12.82%

N = 65 N = 65

23.71% 30.97%

N = 115 N = 157

Tabela IV. Distribuicao sazonal da menarca em escolares urbanas e rurais da
regiao de Coimbra.

Verificamo s que 0 aparecimento da menarca se desencadeia em maior
percentagem no Verao e no Inverno (epocas de solsticios) tanto em meio
urbano como rural. No Outono as percentagens sao as mais baixas quase se
igualando (citadino = 13.40%; rural = 12.82%) .

Na Fig. 2 as flutuacoes encontradas ao longo do ana mostram-nos que
o pica maximo das escolares urbanas e no Ver ao enquanto que 0 das rurais e
no Inverno. De notar ainda que, no Verao, 0 pica citadino esuperior ao rural,
passando-se 0 inverso no Inverno.
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Fig. 2. Variaca o sazonal da menarca em escolares dos meios urbano e rural da
regiao de Coimbra.

Em termos comparativos com trabalhos realizados noutros pafses, as
nossos resultados apresentam-se:

- Concardantes quanta a nao uniformidade da distribuicao sazonal da
menarca (sao as estacoes de Veraa e Inverno que registam maiores
percentagens);

- Discardantes quanta ao ritmo sazonal dos picas maximos em ambos
as meios (Valsick, 1965; Bojlen et al., 1971; Bemis et al., 1977; Prado,
1982). No entanto ha na colectanea feita par Valsick cidades que
apresentam tambern frequencias sazonais maximas no Verao (Bedim,
Vars6via e Jasi).
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Sendo homogenea a nossa amostra citadina e quase a 100% a
recordacao da estacao do ana da menarca quais serao entao, os factores para
alem dos erros inerentes a propria metodologia (respostas falseadas,
propositada ou inadvertidamente) que nos levaram a obter frequencias maximas
no Verao? Serao a altitude, 0 clima ou outros factores ambientais?

Coimbra e uma cidade acidentada com cerca de 100 m de altitude, que
apesar de situada apenas a cerca de 40 km do mar, nao beneficia das brisas
maritimas devido as serras que se the interpoem; 0 seu clima pode ser
considerado continental, pois que apresenta grandes amplitudes termicas entre
o Verao e 0 Inverno.

Relativamente ao pico maximo das escolares rurais tambem ele se situa
nao no Verao, como para os autores ja citados, mas no Inverno.

As vilas que estudamos tern baixas altitudes, 53 a 150 m (Condeixa. .
Miranda do Corvo e Lousa) sendo, apenas, Penela a que se apresenta mais
elevada (283 m).

Sera que uma altitude relativamente baixa e urn clima de interior vieram
influenciar os nossos resultados?

Apenas estudos futuros nos poderao ajudar a discernir 0 problema.
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