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o objetivo do estudo foi estabelecer a idade da menarca e com que frequencia ela ocorre em escolares pertencentes a uma escola de nivel socio-
econ6mico elevado do municipio de Londrina - Pr. Fizeram parte da amostra 160 mOfas com idades entre 6 a 17anos. 0 metodo escolhido para determinafao da
menarca foi 0 "status quo", e em seguida 0 metodo retrospectivo foi utilizado para determinafao da idade da sua ocorrencia. Para tratamento estatistico dos
dados, recorreu-se a estatistica descritiva e a distribuifao de frequencia. Dentre 0 grupo total de mOfas, 75 ja apresentavam a menarca, sendo a media da idade
da menarca de 12,09± 1,07 anos. A idade de Inicio da ocorrencia foi de 10 anos (12%), na idade de 11 anos atingiu-se a maior frequencia (40%) seguido de 12
anos (30,6%). Ao final dos 12 anos, estima-se uma frequencia de 85% das mOfas com menarca. Os resultados indicaram ainda um avanfo maturacional entre
as escolares de Londrina, indicando uma tendencia secular positiva quando comparada a estudo anterior na mesma populafao

PALAVRAS-CHAVf: Maturar;ao; Idade da menarca; Adolescentes.

Theaim of this study was to establish the age of menarche and its frequency in school children of high-level socio-economic status in Londrina-Parana. A
sample of 160 girls, ages 6 through 17. It was employed the "status quo" method followed by the retrospective method for determination of the age of occurrence.
The results showed that 75 girls already had menarche, with the average age of occurrence being 12,09 ± 1,07 years. At the age of 10, there was 12 percent of
occurrence; at 11,40 percent; at 12years old 30,6 percent. 85 percent of all groups had menarche at the end of 12years of age. The results showed an early
maturation between the school children of Londrina, indicating a positive secular trend, when compared with other study of the same population.
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INTRODU~AO
No periodo de crescimento e desenvolvimen-

to fisico, predominante nas duas primeiras deca-
das de vida, diversas SaGas mudan<;as a que es-
hio sujeitos os jovens. Mudan<;as como as de or-
dem estrutural e morfol6gica, que conduzem ao
aumento nas dimens6es do corpo e na composi-
<;.10dos tecidos das suas partes especificas; fun-
cional e emocional, produzindo urn aumento da
capacidade de desempenho fisico, bem como de
inumeras mudan<;as de atitudes e comportamen-
to. A velocidade dessas transforma<;6es, tanto
entre as mo<;ascomo rapazes, depende, em gran-
de parte, de urn processo biol6gico interno e in-
dividual em que os 6rg,1os sexuais internos co-
me<;am a se desenvolver rapidamente tornando
o individuo capaz de reproduzir. Este periodo es-
pecifico de transi<;,1ode urn estado infantil para
urn estado adulto, e conhecido como matura<;,1o.

Segundo MARSHALL (1978L varias SaGas
manifesta<;6es organic as no periodo maturacional,
como por exemplo: a) estir,1o do crescimento em
peso e estatura; b) 0 desenvolvimento das gonadas;
c) 0 desenvolvimento dos 6rg,1osreprodutivos in-
ternos e externos, bem COlnodas caracteristicas
sexuais secundarias; d) altera<;6es na composi<;,1o
corporal, como resultado das altera<;6es na quan-
tidade e distribui<;,1ode gordura em associa<;,1ocom
o crescimento do esqueleto e musculatura; e, £i-
nalmente e) 0 desenvolvimento dos sistemas cir-
culat6rio e respirat6rio. Todas essas manifesta<;6es
conduzem os individuos a maturidade de forma
particular, mas com alcance de nivel de matura<;,1o
e igual para todos.

Varios SaG os modelos conhecidos para a
determina<;,1o do periodo maturacional entre a
popula<;,1o jovem, que podem incluir a idade
mental, 6ssea, dental, mor£016gica e sexual
(MALINA & BOUCHARD, 1991). Cada umadas
£ormas de avalia<;aoprocura estabelecer a veloci-
dade com que os jovens atingem 0 estagio adul-
to. Entretanto aquela avalia<;aose torna mais pra-
tica para 0 acompanhamento e interven<;ao do
profissional da educa<;ao fisica e a determina<;ao
da matura<;ao sexual, mediante as observa<;6es
das caracteristicas sexuais secundarias entre os
rapazes, e idade da menarca entre as mo<;as.

A menarca, que e 0 primeiro fluxo menstru-
al, e reconhecida como urn importante indicador
do desenvolvimento pubertario em mo<;as, uma
vez que ela sinaliza para uma total matura<;ao

dos 6rgaos reprodutores internos £emininos. A
media da idade do seu surgimento se constitui
em urn indicador tambem para a saude e bem-
estar da popula<;ao}tambem podendo indicar as
condi<;6ese nivel s6cio -economico em que vivem}
revelando de alguma forma que em condi<;6es
ambientais satisfat6rias} pois podem provo car 0

seu surgimento mais precocemente (CAMERON
& NAGDEE} 1996).

Diversos estudos em crescimento tern in-
vestigado a idade da menarca no desenvolvimen-
to maturacional das mo<;ascom rela<;aoa regiao
geografica e climatica (BOJLEN & BENTZON}
1968; DE BEM & PETROSKI} 1988L nivel s6-
cio -economico (PETROSKI et al., 1995;
PETROSKI et al.} 1999) e com rela<;ao ao nivel
de atividade fisica esportiva (BENITO et al.}1983;
MATSUDO} 1982) presumivelmente devido a
facilidade em que pode ser determinada e a sua
representatividade na determina<;ao de possiveis
fatores que interferem no crescimento.

A precocidade maturacional entre as garo-
tas tern sido atribuida em grande parte pela me-
lhora das condi<;6esambientais e higienicas} pois
em paises industrializados} onde as condi<;6es
ambientais e principalmente higienicas saGmais
adequadas} tern £avorecido 0 surgimento da
menarca Inais precocemente. Nesses paises} es-
tima-se uma precocidade cada vez maior, sendo
por volta de tres meses por decada sobre os ulti-
mos 100 anos (MALINA, 1989). Embora os mo-
tivos reais de tal mudan<;a na matura<;ao entre as
mo<;as de paises ricos ainda sejam desconheci-
dos} especula-se que outros fatores} como niveis
de adiposidade corporal, etnia, nivel social e eco-
nomico das adolescentes pode exercer influencia
na idade da menarca (BROWN et al.} 1996).

o metodo £requentemente utilizado eo do
"status quo"} determinando presen<;a ou ausen-
cia da menarca, e deste modo pode £acilitar a de-
termina<;ao da idade da ocorrencia mediante urn
questionario recordat6rio entre as mo<;as que ja
tiveram a menarca. Assim} com base na data do
nascimento e da data exata ou aproximada sua
ocorrencia} a idade da menarca pode ser deter-
minada facilmente (CAMERON et al.} 1993).

Nesse sentido} com base nas informa<;6es
sobre a ocorrencia precoce da menarca em po-
pula<;ao com boas condi<;6es de vida, este estu-
do teve como objetivo analisar a idade de ocor-
rencia da menarca e a sua distribui<;ao entre ado-
lescentes pertencentes a uma escola de nivel
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MATERIAL E METODOS

A amostra foi constituida de 160 mo<;ascom
idade entre 6 a 17 anos, matriculadas em uma
escola particular de nivel s6cio -econ6mico me-
dio-elevado} do municipio de Londrina - Parana.
Para a determina<;ao da presen<;a da menarca, 0

metodo "status quoll foi escolhido} e para aque-
las mo<;asque ja a apresentavam} um questiona-
rio recordat6rio foi aplicado.

Para 0 registro da idade da men arca, procu-
rou-se determinar 0 dia exato, mes e ana da sua
ocorrencia. Quando a garota nao lembrava 0 dial
mas apenas 0 mes e ano} foi determinado 0 ponto
medio do dia do HIeSpara a sua ocorrencia. Quan-
do relatava aproximadamente entre dois meses da
sua ocorrencia, foi apontado 0 10 dia do segundo
mesoA idade da ocorrencia da menarca foi encon-
trada a partir da determina<;ao da idade centesimal,
segundo ROSS & MARFELL-JONES (1982).

Para tratamento estatistico dos dados, foi uti-
lizado 0 programa Statistica for Windows, V. 5.0}
recorrendo-se a estatfstica descritiva} apresentan-
do os valores de media e desvio padrao e distribui-
<;aode frequencias acumulada e relativa.

Os resultados do grupo de mo<;asde Londri-
na (Pr) que apresentavam a men arca pelo "meto-
do status quo}}(75 do total de 160) para todo 0

grupo de escolares, juntamente com a idade mais
precoce e a mais tardia e a frequencia da sua ocor-
rencia por idade} saG apresentadas na Tabela 1.

Dentre esse grupo de mo<;as}houve apenas
uma garota que apresentou a menarca aos sete
anos e meio de idade. Apesar de ter ocorrido um
evento muito mais cedo em relac,;aoa ocorrencia

das outras moc,;asmais precoces} esse aconteci-
men to de forma isolada nao teve qualquer expli-
ca<;aoespecffica} pois com relac,;aoaos aspectos
nutricionais ou ambientais, todas as mo<;asapre-
sentavam-se na mesma condic,;ao, sendo este
evento considerado mll }}outlierll.

Apesar da menarca acontecer em uma deter-
minada idade, uma garota somente seria conside-
rada sexualmente madura quando 0 ciclo mens-
trual se torna recorrente} ou seja}quando a rnens-
trua<;aose tomar regular. PAPADIMITRIOU et al.
(1999) observaram que entre as moc,;asque tinham
tido a menarca ate um ana antes do seu registro, 0

ciclo menstrual era irregular em 66,7% dos casos}
e que diminuia para 14,6% ap6s dois anos, e rne-
nos de 10% com tres anos do registro} atingindo
urn perfodo de regularidade igual a das adultas. A
regularidade menstrual pode ser um indicador de
maturac,;ao completa quando se encontram meni-
nas lllenstruando rnuito precocernente do que se
espera para deterrninada populac,;ao.Para os pro-
fessores de educac,;aoffsica, e necessario acornpa-
nhar estes casos rnais de perto e estabelecer se ha
ou nao regularidade ate que se possa tornar algu-
rna ac,;aointervencionista.

Para 0 grupo de rno<;asde Londrina, 0 evento
da menarca COlllec,;oua ocorrer com alguma fre-
quencia aos 10 anos onde 12% das mo<;asavalia-
das ja apresentavam a menarca. As idades em que
ocorreram a maior frequencia foi aos 11 (40%) e
aos 12 anos (30,6%L contra 12% e 2}7% das rno<;as
aos 13 e 14 anos respectivamente (Tabela 2).

Com os resultados acumulados, pode-se per-
ceber que ja aos 11 anos mais de 50% das moc,;as
alcan<;aram a menarca, e aos 13 anos este
percentual chega quase aos 98%, indicando a pre-
cocidade da ocorrencia entre as londrinenses. 0
tamanho da amostra pode influenciar os resulta-
dos para valores tao baixos para a idade da
Hienarca} entretanto 0 estudo de ROEDE &VAN
WIERINGEN apud MALINA & BOUCHARD
(1991) com moc,;asholandesas, os auto res encon-
traram valores de frequencia de percentis de 10%,

Idade Media da menarca
(Media e desvio padrao)

Varia9ao
(an os)

7,5 - 14,7
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Tabela 2 - Frequencia absoluta e relativa da ocorrencia da menarca en re escolares do munidpio de
Londrina - Pro

~

Idade Contagem Contagem Frequencia Frequencia

(anos) absoluta por absoluta relativa por relativa
idade (n) acumulada (n) idade (%) acumulada (%)

7 1 1 1,3 1,3
8 ° 1 0,0 1,3
9 1 2 1,3 2,7
10 9 11 12 14,7
11 30 41 40 54,7
12 23 64 30,6 85,3
13 9 73 12 97,3
14 2 75 2,7 100,0

50% e 90% para a idade da menarca aos 11,7 anos,
aos 13,3 anos e aos 14,9 anos respectivamente,
mostrando que aos menos aos 14 anos os dois
grupos (londrinenses e holandesas) apresentaram
similaridade quanto ao indice de moc;as com
lllenarca.

Entre as moc;as que apresentaralll a menarca
no presente estudo, a idade media do seu
surgimento foi aos 12,09 (±1,07) anos (Tabela
3). Essa media encontrada entre as moc;as de ele-
vado nivel s6cio-economico parece estar de acar-
do com estudos entre moc;as de outras regi6es e
paises (BENITO, MENDES &MATSUDO, 1983;
RIEHMER & VIOLATO, 1983; VIOLATO &
MATSUDO, 1983; MATSUDO, 1982; DE BEM
& PETROSKI, 1988; INAM, 1990).

Considerando os resultados de RIEHMER
& VIOLATO (1983) para moc;as de Londrina,
percebe-se que n,1Ohouve uma diferenc;a muito
grande entre os resultados encontrados em com-
paraC;,1ocom 0 presente estudo, embora indique
uma tendencia secular par haver uma diminui-
C;,1ode 12,5 para 12,1 ap6s uma decada de in-
vestigac;ao, 0 que corrobora com achados de
MALINA & BOUCHARD (1991) sobre dimi-
nuic;ao de par volta de 3 meses por decada em
paises desenvolvidos. Outros estudos com ado-
lescentes pertencentes a paises desenvolvidos
mostram que a idade da men area encontrada e
bem semelhante aquela encontrada entre as
londrinenses (Tabela 4).

Ainda buscando encontrar os motivos que

Local (Estudo)

Inam - Brasil (Ministerio da Saude).
Sao Paulo - SP (Benito, Mendes & Matsudo, 1983).
RolEmdia - PR (Violato & Matsudo, 1983).
Florian6polis - SC (petroski et aI., 1999).
Guarulhos (Matsudo, 1982).
S. Caetano Sui (Matsudo, 1982).
S. Bernado Campo (Matsudo, 1982).
S. Catarina - R. Serrana (De Bern & Petroski, 1988).
S. Catarina - R. Litoranea (De Bern & Petroski, 1988).
Londrina - PR (Riehmer & Violato, 1983).
Londrina - PR (Presente Estudo)

82
440
1070
54
55
28
209
294

Idade da Menarca em
anos (media e DP)

13,2
12,13 (1,07)

13,2
12,56 (1,15)

12,2
12,2
12,4

12,63 (1,06)
12,45 (1,04)

12,5
12,09 (1,07)
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Pars - Cidade

America do Norte
Canada (Montreal)
E.UA (Nacional)

Brancas
Negras

Europa
Belgica (Nacional)
Bulgaria (Plovdiv)
Franya (Paris)
Holanda (Nacional)
Noruega (Oslo)
Grecia (Atenas)
Suecia (regiao urbana)
Sufya (Zurique)
lugoslavia (Zagreb)
URSS (Moscou)
Italia

Napoles
Veneza

Idade media da Menarca
(anos)

12,8
12,5

13,2
13,0
12,8
13,3
13,2
12,6
13,0
13,4
12,7
13,0:

12,5
12,8

conduzem a precocidade maturacional entre os
jovens, outros estudos apontam para 0 numero
de membros na familia como urn novo fator, tanto
para in£luenciar a precocidade ou 0 seu atraso
(RIEHMER & VIOLATO, 1983). Entretanto pa-
rece que tal caracteristica, tamanho da familia,
nao parece exercer a in£luencia de forma positiva
ou negativa concretamente COInosugerem, pois
os resultados quanto ao nLllnero de familiares nao
SaGtao convergentes. Nao basta apenas 0 nume-
ro de irmaos existentes na familia para exercer
uma in£luencia, e meSl11.0se houvessel 0 mais
importante seria a posiC;aoem que a adolescente
analisada se encontra dentro dela. Alguns estu-
dos apontam para a possibilidade de atraso na
idade da menarca pela di£iculdade da familia ali-
men tar adequadamente uma prole maior. Assim,
parece que as condic;;6es s6cio-economicas SaG
mais importantes como aspectos in£1uenciadores
na ocorrencia da menarca do que 0 ntimero de
irmaos na familia.

Um outro aspecto com relaC;aoao numero
de sujeitos pertencentes a mesma familia, a or-
dem da garota analisada tem uma relevancia
maior do que apenas a quantidade de irmaos, e
os estudos parecem nao se preocupar COIneste
aspecto. Ser a segunda filha de cinco ou sete ir-

maos pode nao ser a mesma coisa de ser a ultima
de quatro ou seis irmaos. Nesse sentido,
MALINA et ~l. (1979) procuraram investigar a
influencia do numero de irmaos e posiC;aona fa-
milia em atletas de alto nive! participantes da
olimpiada de Montreal em 1976. Os resultados
mostraram a ocorrencia da menarca tardia quan-
do comparada as populac;6es normais, no entall-

. to quando procuraram verificar a influencia da
familia na idade da menarca, nao foi encontrada
grandes variac;6es entre poucos e varios membrosl
e tambem entre as posic;;6esdas moc;as na fami-
lia. Ainda assiml todos estes fatores podem estar
mais atrelados a idade da menarca da pr6pria mae
do que numero de irmas ou irmaos, pois parece
haver uma relac;ao de hereditariedade com a
menarca maior do que numero de irmaos
(PAPADIMITRIU et al.l 1999).

Embora os resultados das londrinenses se-
jam semelhantes aos grupos de adolescentes de
paises desenvolvidos I por volta de 12 anos I ainda
e necessario compreender que mesmo para pai-
ses subdesenvolvidosl encontrados principalmen-
te na Africa, a idade media da menarca parece
nao exceder aos 15 anos, ficando nestes paises
por volta de 14 anos de idade (Tabela 5), SaGtam-
bem em media dois anos mais tarde que os pai-



........ _ ...•..••_ .
Egito (1966)
Somalia
Ruanda
Tutsi (1963)
Hutu (1963)

Nigeria
(rural, 1974)
(urbana, 1974)
(urbana, 1974)
(Enugu, 1979)

Uganda (1964)
Mo<;ambique (1968)
Tanzania (1969)
Sudao (1970)
Zaire

(urbana de cl. sac. ele., 1979)
(urbana de d. sac. bax" 1979)

Africa da Sui
(rural, 1989)
(urbana de cl. sac. ele., 1988)

ses desenvalvidos, ou com condic;6es economi-
cas e de higiene mais satisfat6rias. Assim, as
assertivas sobre os nfveis s6cio-economicos, que
influenciam a idade da menarca parecem ser mais
coerentes.

Com base nos resultados encontrados no
presente estudo, pode-se verificar que, para uma
populac;ao de nfvel s6cio-econ6mico elevado, a
idade da menarca tende a ser mais precoce que
as encontradas em populac;6es de nfveis mais
baixos. As garotas de Londrina apresentam a ida-

Idade media da Menarca
____J.~.~~_~L....

15,2
13,1

16,5
17,0

14,5
13,3
13,8
13,2
13,4
13,0
14,9
14,6

13,2
14,1

14,03
13,2

de da menarca em perfodo semelhante a de paf-
ses desenvolvidos, embora a variac;ao da idade da
menarca seja pequena em outros estudos de di-
ferentes nfveis sociais realizados no Brasil. Com
relac;ao a estudos anteriores, os resultados de-
mons tram claramente uma tendencia secular
para essa populac;ao, mostrando que em geral as
condic;6es de saude e social tem melhorado. Fi-
nalmente, mesmo que haja diferenc;as nas
metodologias adotadas nos diferentes estudos
sobre menarca, recomendaillos que novos estu-
dos sejam realizados buscando controlar os dife-
rentes nfveis sociais e regionais, e verificar se esta
havendo uma diferente tend en cia com relac;aoao
seu surgimento.
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