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1.1ntrodw;ao 

Durante anos o homem procurou a beleza perfeita, a propor9ao ideal. Os 

gregos criaram entao o retangulo de aura, a qual consists num retangulo, no qual 

ha e mantida uma propor9ao (phi). Do lado maior dividido pelo lado menor e a partir 

dessa proporyao tudo era construido. Assim fizeram a Pathernon. A propor9ao do 

retangulo que forma a face central e lateral. A profundidade dividia pelo 

comprimento au altura, tudo seguia uma propor9ao ideal de 1 ,618. 

Os Egipcios fizeram a mesmo com as piramides cada pedra era 1,618 menor do 

que a pedra de baixo a de baixo era 1,618 maior que a de cima, que era 1,618 maior 

que a da terceira fileira e assim par diante. Durante milenios a arquitetura classica 

grega prevaleceu. 0 retangulo de aura era padrao mas depois de muito tempo, veio 

a constru9ao g6tica, com formas arredondadas que nao utilizavam a retangulo de 

aura grego. Contudo, em 1200, Leonardo Fibonacci, um matematico que estudava a 

crescimento das popula96es de coelhos criou aquela que e provavelmente a mais 

!amasa sequencia matematica: a Serie de Fibonacci. A partir de 2 coelhos, 

Fibonacci foi contando como eles se aumentavam a partir da reprodu9ao de varias 

gerayOes e chegou numa seqOSncia onde urn nUmero e igual a soma dos dais 

nUmeros anteriores 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ... 

1+1=2 

2+1=3 

3+2=5 

5+3=8 

8+5=13 

13+8=21 

21+13=34 



E assim par diante. Af entra a 1' coincidencia. A proporgiio de crescimento media 

da s9rie e 1 ,618. Os nUmeros variam, urn pouco acima as vezes, urn pouco abaixo 

mas a media e 1 ,618, exatamente a proporgiio das piramides do Egito e do 

retangulo de aura des gregos. Portanto, essa descoberta de Fibonacci abriu uma 

nova ideia de tal proporgiio fazendo com que os cientistas comegassem a estudar a 

natureza em termos matematicos constatando fates fantasticos: 

-A proporgiio de abelhas femeas em comparagiio com abelhas machos em uma 

colmeia e de 1,618; A proporgiio que aumenta o tamanho das espirais de urn caracol 

e de 1,618; A proporgiio em que aumenta o diametro das espirais sementes de urn 

girassol e de 1 ,618; A proporgiio em que se diminuem as folhas de uma arvore a 

medida que subimos de altura e de 1,618; E niio s6 na Terra se encontra tal 

proporyao. Nas gal8xias as estrelas se distribuem em torno de urn astra principal 

numa espiral obedecendo a proporgiio de 1,618 tambem. Par isso, a numero Phi 

ficou conhecido como A DIVINA PROPORCAO. 

Os historiadores descrevem que foi a beleza perteita que Deus teria escolhido 

para fazer a mundo. Par volta 1500 com a vinda do Renascentismo, a cultura 

cl8ssica voltou 8. tona com Michelangelo e principalmente Leonardo da Vinci, 

grandes amantes da cultura pagii, que colocaram esta proporgiio natural em suas 

obras. Contudo, Da Vinci foi ainda mais Ionge; ele, como cientista, pegava 

cadaveres para medir a proporgao do seu corpo e descobriu que nenhuma outra 

coisa obedece tanto a DIVINA PROPORc;:Ao do que a corpo humano,obra prima de 

Deus. Par exemplo:Medindo-se a sua altura e dividindo-a pela altura do seu umbigo 

ate o chao obtem-se 1 ,618. Medindo-se a comprimento de seu brago e dividindo-o 

pelo tamanho do ante-brago ate a dedo obtem-se 1 ,618.Mega seus dedos. 



Dividindo-se o tamanho inteiro pelo tamanho da dobra central ate a ponta ou da 

dobra central ate a ponta dividido pel a segunda dobra do dedo obtem-se 1 ,618; 

Medindo-se o tamanho da perna e dividindo-se pela distancia do joelho ate o chao 

obtem-se 1,618;Medindo-se a distancia da cintura ate a cabe9a e dividindo-se pela 

distancia do t6rax ate a mesma obtem-se 1 ,618; Coelhos, abelhas, caramujos, 

constelag6es, girass6is, arvores, artes e o homem; coisas teoricamente diferentes, 

todas ligadas numa propon;:ao em comum. Entao ate hoje essa e considerada a 

mais perfeita das propor96es. Me99 seu cartao de credito, largura I altura, seu livro, 

seu jornal, uma Iota revelada. Encontramos ainda o numero Phi nas famosas 

sinfonias como a 9" de Belhaven e em outras diversas obras. 



2.Proposi!(ao 

A primeira impressao tende a influenciar a opiniao das pessoas as quais 

conhecemos e nossas interay6es sociais sao grandemente dependentes da nossa 

aparEmcia. Dos cosm9ticos e cabeleireiros as interveny6es ortod6nticas e cirurgias 

pl8sticas, milh6es e milh6es sao gastos no intuito de acrescentar-nos beleza. 

Sendo assim, grande e a responsabilidade do cirurgiiio dentista !rente a 

sociedade a partir do momenta em que constatamos a influencia do rosto e dos 

dentes na apresentagao pessoal das pessoas. 

Portanto, torna-se necessaria o conhecimento, por parte do profissional, de 

padr6es estSticos e harmoniosos para que esse possa transferi-los aos seus 

trabalhos, sejam eles prot9ticos, cirUrgicos au ortodOnticos. 

Como verificamos anteriormente, a proporgao aurea ou propon;ao divina tem 

inUmeras aplicay6es na hist6ria da humanidade. Com o passar dos anos percebeu

se que as aplicag6es dessa proporgao eram cabiveis tambem as regi6es do corpo 

humane, inclusive a cabeya e as seus componentes anat6micos. 

Varies estudos realizados em modelos masculinos e feminines com 

apresentayao de faces belas e harmOnicas, atributos necessaries a sua profissao 

vem constatando a presenga da proporyao divina de Fibonacci nas suas medidas 

faciais, comprovando o efeito de harmonia e aceitabilidade estetica que essa 

proporyiio confere ao ser humane. 

Sendo assim, este estudo tem por objetivo mostrar os diferentes tipos de 

aplica¢es da proporgao de ouro na odontologia, citando alguns casas clinicos que 

comprovam como a constatayao da proporgao divina em diferentes regi6es 

anatOmicas da face podem conferir harmonia e beleza ao rosto, podendo ser 

tambem utilizadas como um padrao harmonioso. 



3.Revisao da Literatura 

SELIGMAN, em 1974, relatou as vantagens advindas da beleza fisica, 

demonstrado par varias pesquisas, como: possibilidade de escolha de companhia do 

sexo oposto; comunica<;Oes mais persuasivas; avaliay6es mais favoraveis no 

trabalho; menor severidade para transgressoes infantis; penas mais leves para 

assaltantes; julgamento de maior eficiencia no trabalho etc.Na avaliagiio de todos 

esses t6picos as pessoas mias belas foram favorecidas. 

TOBIASEN E HIEBERT, em 1989, relataram que a preferencia par pessoas 

atraentes ja vem desde a infancia, pais em estudo realizado em crian9as evidenciou-

se que examinando fotografias de pessoas possuidoras ou niio de beleza, 

mostraram elas baixa preferencia para os tipos fotograficos que retratavam prejuizos 

severos au pouco atrativos faciais, au ambos, e maier prefer8ncia par faces sem 

dana au moderadamente atraente, au ambos. 

FERRARIO et al, em 1995, realizaram um trabalho com o objetivo de determinar 

se as caracteristicas faciais tridimensionais das mulheres jovens consideradas como 

"bonitas" diferenciavam-se das mulheres "normais" da mesma idade e sexo. Os 

autores mostraram que, em media, nas mulheres"bonitas" a fronte e teryo m8dio sao 

maiores em relayao ao total da face, e tamb8m apresentam uma face mais larga e 

menos profunda, urn nariz menor e uma face menos convexa. Ressaltam, ainda, que 

as resultados sao morfometricamente suportados pela teoria que atrayao e boa 

apar8ncia dependem do conceito cultural comum. 

BONACCI, conhecido tambem como Leonardo de Pisa, 1ntroduziu atraves da 

publicayao de seu livro Uber Abaci (livro do Abacos), em 1202, as numeros 

lndu-ar8bico na Europa. Em seu livro descreve em Latin como fazer aritm9tica no 

sistema decimal, como tambem as regas elementares que sao as operac;Oes b8sicas 

UNI!IEHSIDADE ESTliill!liiiiE CAIIIPIII.IIS 
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de adigao, subtravao e multiplicagao. Tambem demonstrou uma sequencia 16gica, 

que seguiria a multiplicavao des coelhos, divergindo da progressao geometrica e 

aritmetica. Esta progressao ocorreria com a soma des 2 ultimos numeros em uma 

seqLu§ncia, sendo que cada nUmero somado a seu antecessor daria o seu sucessor 

(0, 1, 2, 3,5,8,13,21,34,55,89,144). A partir do 144, cada numero dividido pelo seu 

antecessor, dara como resultado 1,618, que e a relagao da proporgao divina. 

Em 1941, BRODIE publicou urn estudo sabre o crescimento da cabega humana, 

dos tres meses ate as oito anos de vida, e dividiu-a em quatro partes, considerando 

o crescimento delas independents. Observou que o crescimento da caixa craniana, 

area nasal, area dentaria superior e mandibula sao coordenados e proporcionais e 

que o padrao de crescimento ja esta estabelecido desde os tres meses de vida 

Cinco anos mais tarde, o mesmo autor analisou o crescimento de cada parte da 

face em relac;ao ao crescimento total e constatou que, apesar de existir uma grande 

variac;ao individual, as partes conservam sua proporcionalidade, independents para 

cada indivfduo, e acrescenta que o padrao de crescimento 8 proporcional. 

WYLIE e JOHNSON, em 1952, relacionaram a distiincia nasio-espinhal nasal 

anterior com a distancia espinha nasal anterior-mente, sugerindo uma proporgao de 

45:55 como 6tima para se obter uma estetica agradavel. Entretanto, acrescentaram 

que esta razao poderia sofrer alteray6es conseqoentes do tecido mole dessa regiao. 

Com medidas cefalom8tricas de 30 indivfduos, em urn estudo nos sentido 

vertical e horizontal, WILLIANS ( 1953), procurou determinar se certas proporg6es 

faciais sofriam modificag6es em fungao da idade. Concluiu que a ponte A e 

praticamente estavel, tanto no plano vertical como no plano horizontal e que o ponte 

B se desloca para frente, mas em quantidade menor que o ponte Gnatio. 



SASSOUNI, em 1955, estudando os pianos cefalometricos horizontais observou 

que quando os pianos mandibular, oclusal, palatino e da base do crania sao 

projetados posteriormente e se coincidem em um ponto ha uma maior 

proporcionalidade facial. Salientou ainda, que um equilibria das zonas de 

crescimento ocasiona uma maior proporvilo entre os dentes, o crania e a face. 

E um erro tentar corrigir mas oclus6es tomando como base padr6es absolutos par 

que nao existe uma normalidade universal. 

FISH e EPKER, em 1980, analisando os ter9os faciais superior, mediae inferior, 

verificaram que para se obter equilibria satisfat6rio esteticamente agradavel deve 

haver uma igualdade no comprimento vertical dos ter9os faciais. 

RICKETIS, em 1981, publicou um trabalho, dando enfase ao compasso 

dourado. Este compasso poder ser usado para an81ise morfol6gica dos dentes, 

esqueleto e tecidos moles da face, auxiliando corre¢es cirurgicas e ortopedicas. 

Baseado na sec9ilo dourada, tambem chamada de "Proporvilo Divina", mede os 

valores est9ticos, pais segundo estas propon;5es, muitas relay5es encontradas sao 

belas au confort8veis para o olho humane. Neste trabalho, descreve como utilizar o 

compasso para localizar propor¢es douradas no aspecto facial frontal e lateral, em 

ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ･ ｳ s dentilrias e em estruturas 6sseas. 

0 mesmo autor, em 1982, realizou um trabalho com o prop6sito de associar a 

matem8tica e a geometria ao crescimento e formas faciais. Com base nos estudos 

de Bonacci, verificou a exist8ncia das propor¢es divinas sey5es aureas em 

diversas figuras geomeHricas, como o tri8.ngulo o ret8.ngulo e o pent8gono. Concluiu 

que, na natureza, animais e vegetais apresentavam propor¢es divinas. Verificou 

ainda a exist9ncias de propor¢es divinas em dez fotografias de modelos em norma 

frontal e na dentic;3o humana de trinta indivfduos com oclusao normal. Em seguida 



associou as relag6es divinas entre a dentigao e a face. Finalmente, fez uma analise 

de telerradiografias em norma frontal e lateral. Na an81ise das telerradiografias em 

norma lateral, utilizaram-se de uma amostra de trinta indivfduos de origem peruana, 

racialmente nao misturados, dotados de oclusOes ideais e com as trinta e dais 

dentes presentes na cavidade bucal. As radiografias foram tragadas em detalhes 

pelo autor, digitadas e processadas par um tecnico do Sistemas de Dados da Rock 

Mountain, permitindo a descoberta de oito proporg6es: Sela-Nasio para Sela-Basio, 

Nasio - centro do Crania para Centro do Crania-Articular, Espinha Nasal Anterior -

Espinha nasal Posterior para Espinha nasal Posterior - Ramo Mandibular, Plano de 

Frankfurt - Ponto A para ponto A - Protuberancia mentoniana, ponto A _ Incisive 

Inferior para Incisive Inferior- Protuberancia Mentoniana, Condiliano- Xi para Xi -

Protuberancia Mentoniana, Orbitario - Pterig6ideo para Pterig6ideo - Centro da 

Fossa Glen6ide e do esbogo da faringe - parte anterior do Ramo mandibular para 

parte anterior do Ramo Mandibular - Ponto A 0 autor concluiu que o principia da 

secc;aa aura e nUmeros Fibonacci sao b8sicos para um crescimento harmOnica da 

face humana e pode ser considerado a chave para a forma e a beleza. 

GARBIN, em 1997, numa amostra de 40 telerradiografias tomadas em norma 

lateral de 40 adultos jovens brasileiros, 20 do sexo masculine e 20 do sexo feminine, 

com oclusao considerada clinicamente normal, p6de constatar que dentre as 6 

proporgoes estudadas (A- 111 - Pm; PFR- AIA-Pm; Ba-SIS- N; R- EN PI ENP

ENA; Ar - Cc/Cc - N E Co- Xi - Pm), 5 eram proporcionais tanto para o sexo 

masculine como para o sexo feminine, diferindo apenas 1 das propory6es . 

. ,Q No mesmo ana, PICCIN fez urn estudo com a finalidade de verificar a presenya 

da Proporyao Divina nos segmentos da face par meio do metoda fotografico e 

pacientes dentados. A autora concluiu que a distancia do olho a base do nariz, da 



base do nariz a divis6ria dos labios e da linha divis6ria dos labios ao ponto extrema 

inferior e anterior do menta era proporcional. 

ARAUJO, em 1999, analisou 3 propor96es divinas de Fibonacci PFr- AlA- Pm, 

A/1 - 1/Pm e Co - Xi/Xi - Pm. 0 autor utilizou uma amostra de 10 pacientes 

portadores de retrognatismo mandibular e submetidos a cirurgia ortognatica, atraves 

da osteotomia sagital do ramo mandibular. Os pacientes foram analisados antes e 

ap6s a cirurgia e apresentaram respostas diferentes. Houve diferen9as estatisticas 

entre os dados pre e p6s operat6rios nas propor96es A- 1/Pm e Co -Xi/Xi - Pm, o 

mesmo nao ocorreu na propor9ao PFr- A 1 A Pm. 

MACINTOSH, em 1970, afirmou que o recuo mandibular para correyao 

funcional e acompanhado de uma melhora estetica. Para isto o tecido mole facial 

movimenta-se aproximadamente 2/3 quando comparado ao recuo esqueletico. 

HERSHEY e SMITH, em 1974, fizeram urn estudo cefalometrico, comparando

se as telerradiografias de perfil pre e p6s operat6ria de 24 individuos leucodermas. 

Os autores observaram a resposta dos tecidos moles faciais frente ao 

retroposicionamento mandibular. Em todos as pacientes foram construidos dais 

cefalogramas, urn no pre-operat6rio e urn 6 meses ap6s a cirurgia. Os resultados 

mostraram que as alteray6es do tecido mole do 18bio inferior ao menta tiveram ala 

correlac;ao com as mudanc;as des respectivos tecidos duros. A eversao do 18bio 

inferior foi duas vezes maier que a retificay8o do IB.bio superior. A espessura dos 

labios nao foi urn later determinants na resposta cirurgica destas estruturas. 

GREGORET, em 1999, ressalta que ha alterayaes esteticas produzidas pelas 

diferentes manobras cirUrgicas, observou ainda que a retrusao da mandibula reduz a 

altura do ten;o inferior, a proeminencia mentoniana, a protrusao e a eversao do 1:3.bio 



inferior. Entretanto, aumenta a exposigiio do labia inferior e ressalta as areas 

paranasais. 



4.Discussao 

Utitizaf;iio da regua de proporf;iio aurea em dentes anteriores 

1 A utilizagao da proporgao aurea na odontologia foi primeiramente mencionada 

par LOMBARDI (1973) e desenvolvida par LEWIN (1978), que observou que nas 

dentigoes esteticamente agradaveis, vistas de !rente, a largura do incisive central 

esta em proporg8o aurea com o incisive lateral, que par sua vez esta em propon;:ao 

dourada com a parte anterior visivel do canino (Fig. 15). 

LEWIN desenvolveu urn grafico para auxiliar o dentista no momenta de 

reconstrugaes esteticas nos dentes anteriores. Posteriormente, compasses com 

divisores dourados ou ditos perfeitos foram desenvolvidos e puderam ser 

empregados na odontologia. Atualmente recebem o nome de "regua de proporgao 

aurea" (GOLDSTEIN, 2000) (Figs. 16 e 17) 

A regua de proporgao aurea trata-se de urn compasso que, quando aberto, 

estabelece uma relayao de proporyao entre as dais segmentos, urn maier e outro 

menor. 0 segmento maier representa 1,618 vez o menor comprimento, e este, 0,618 

vez o do maier (RICKETIS, 1992). Dentre suas aplicagoes, destaca-se o 

estabelecimento das dimens6es proporcionais entre os dentes anteriores no 

momenta de procedimentos de renatomizay8o, como, par exemplo, na 

transformayao de incisivos con6ides. 

Analise fotografica e radiografica da face 

0 conceito de est8tica facial e de suma importancia e necessita ser definido na 

ortodontia, cirurgia ortognatica e cirurgia plastica. 



PETRELLI, em 1997 relacionou pontos de referencia na face possibilitando a 

aplicac;:ao das proporc;;Oes divinas na analise facial. 0 autor cita que essas 

propon;:Oes estao diretamente ligadas a beleza e podem ser encontradas na analise 

facial e radiografica 

Para a analise facial frontal o autor cita o Trichion, sobrancelha, comissura 

ocular externa, porgao lateral das narinas, comissura labial, porgao tegumentar do 

menta, temporal e pronasal como pontos de referencia. 

Analise fotogratica 

Deve-se obter fotografias frontais dos individuos sentados e com a cabe9a em 

posic;ao naturaL Ap6s isso se mensuram as radiografias com urn programa 

adequado (Corel Draw, Corel Corp. Ltd) analisando-se as seguintes segmentos: 

1. Tr- LB II LB - Me : a distancia do ponto Trichion a uma linha que passa no 

centro das pupilas equivale a 1 em relac;ao a dist8ncia entre essa linha e o 

menta, que equivale a 1,618 (Fig1 ). 

2. Me - AL II Tr - AL : a distancia do menta a borda lateral da curva alar 

equivale a 1 em relac;ao a dist8ncia do ponte Trichion a borda lateral da curva 

alar, que equivale a 1,618 (Fig 2). 

3. LB - AL II AL - Me: a distancia da linha imaginaria bipupilar a borda lateral 

da curva alar equivale a 1 em relagao a distancia deste mesmo ponto ao 

Mento, que equivale a 1 ,618. 

4. St - Me II St - LB: a distancia entre o stomio e o Mento equivale a 1 em 

relac;ao a distancia do stomio a Jinha imagin8ria bipupilar, que equivale a 

1,618 (Fig 4). 



5. AL - St II LB - AL: a distancia da borda lateral da curva alar ao stomio 

equivale a 1 em relagiio a distancia da linha imaginaria bipupilar a borda 

lateral da curva alar, que equivale a 1 ,618 (Fig 5). 

6. AL- St II St- Me: a distancia da borda lateral da curva ala ao stomio equivale 

a 1 em rela9iio a distancia do stomio ao Mento, que equivale a 1,618 (Fig. 6). 

Analise cefalometrica (radiografica) 

Obtidas as telerradiografias ap6s as tomadas radiogn3ficas feita em norma 

frontal da cabega dos pacientes, confecciona-se urn cefalograma com uma folha de 

papel de acetato. 

A partir dai avalia-se a existencia da propor,ao divina nos sentidos vertical e 

horizontais. 

Os segmentos analisados sao os seguintes: 

I - T er<;o superior da face 

1. Dacryon - Dacryon II Z- Dacryon: a distancia entre as bordas mediais das 6rbitas 

(entre as pontes Dacryon) equivale a 1 em relac;ao a distc3ncia entre a ponto Dacryon 

e a borda lateral da 6rbita, que equivale a 1,618 (Fig.7). 

II- Tero;o medio da face 

2. Api - Api II Api - ArL: a distiincia entre as bordas internas da abertura piriforme, 

na maier profundidade da concavidade nasal, equivale a 1 em rela<;8o a dist8ncia da 

borda interne da abertura piriforme e a porgao lateral da articulayao 

temporomandibular, na intersecgao do contorno do zigoma, que equivale a 1,618 

(fig.8). 

3. Api - Api If J- J: a distancia entre as bordas internas da abertura piriforme, na 

maior profundidade da concavidade nasal, equivale a 1 em relagao 



a distancia entre os pontos localizados na maior profundidade da concavidade 

maxilar, que equivale a 2,618 (1,618 x 1,618) [Fig. 9]. 

4. Api -Api II ArL- ArL: a distancia entre as bordas internas da abertura piriforme, na 

maior profundidade da concavidade nasal, equivale a 1 em rela<;ilo a distancia entre 

as por96es laterais da articulayao temporomandibular, na intersec9ao com o 

contorno do zigma, que equivale a 

4,236(1,618x1,618x1,618) (Fig.10). 

5. RET ANGULO AUREO: a altura maxima do nariz na altura da base nasal, assim 

como sua para lela, localizada ao nivel da sutura frontozigomatica, equivalem a 1 em 

rela9ao a distancia entre essas retas que equivale a 1 ,618. 0 encontro destes 

segmentos de reta forma urn retiingulo na por9ao central da face (Fig.11 ). 

6. V1'Mi- V1'Mi // Ag- Ag: a distancia entre as faces vestibulares dos 1's molares 

inferiores equivale a 1 em relag8o a distancia dos tub6rculos antegonianos da 

mandibula, que equivale a 1,618 (Fig.12). 

7. ENA - 1 // 1 - Pme: a distiincia entre a espinha nasal anterior e a incisal dos 

incisivos centrais inferiores na linha m8dia equivale a 1 em relagfio a dist8ncia entre 

a incisal dos incisivos centrais inferiores na linha media e o apice da protuberancia 

mentoniana, que equivale a 1,618 (Fig. 13). 

8. 1'Mi- Bma // R 1'Mi: a distancia entre o apice oclusal do 1' molar inferior e a 

borda mandibular equivale a 1 em relay8o a distancia entre o forame redondo e o 

apice oclusal do 1' molar inferior, que equivale a 1 ,618(Fig.14). 



Uso da propon;ao divina de Fibonacci em pacientes 

Classe Ill antes e apos interven(:ao cirurgica e ortodontica 

Dentre inumeros fatores da etiopatogenia das Classes Ill, a hereditariedade tem 

sido muito invocada para tentar estabelecer a teoria dessa ma oclusao. IWAGAKI 

(1938) foi o primeiro a falar da teoria da hereditariedade de um modo Mendeliano 

recessive, observando que se a mae e Classe Ill, 18% dos seus filhos sao 

prognatas: se foro pai, 31%. 

KRAUSe WISE, em 1959, relatam que o modo de transmissao da ma oclusao 

Classe Ill pode ser simplesmente recessive ou, ao contrario, da ra9a da popula9ao 

considerada 

SUZUKI, em 1961, fez um estudo onde chegou a conclusao que a Classe Ill 

apresenta um mecanisme heredit8.rio complexo. 

Oevido a dificuldade de diagn6stico, podemos utilizar as proporr;6es Divinas de 

Fibonacci, que foram descritas em 1202 pelo matematico Leonardo de Pisa e 

utilizados par diversos pintores e escultores nas suas obras de arte. 

0 conceito de beleza e harmonia facial depende muito da cultura de um povo 

(FERRARIO et al. 1995),mas pesquisas tem demonstrado que muitas vantagens sao 

advindas da beleza fisica (SELIGMAN 1974).A preferencia par pessoas atraentes 

vem desde a infancia (TOBIASEN e HIEBERT 1989) e a aparencia e fundamental, 

pais pessoas apresent8veis sao mais valiosas, e quanta mais a face e envolvida par 

ｰ ･ ｲ ｴ ｵ ｲ ｢ ｡ ｾ ･ ｳ s est8ticas, ma1or e a reagB.o negative em outras pessoas 

(CONSTABILE e BERSTEIN 1979). 



Beleza e harmonia facial possuem uma intima ligac;:iio com propor<;:6es (WYLIE 

e JOHNSON 1952), sejam elas relacionadas aos teryos faciais superior, media e 

inferior (FISH e EPKER 1980), as proporyiies divinas (RICKETTS 1981), as 

propor<;:6es verticals (KOURY e EPKER 1992) ou as caracteristicas tridimensionais 

da face (FERRARIO et al. 1995). 

MACINTOSH, em 1970, afirma que o recuo mandibular para correc;:ao funcional 

e acompanhado de uma razoavel melhora estetica. lndividuos questionados ap6s a 

cirurgia de retroposicionamento mandibular, relatam estar satisfeitos com rela<;:iio a 

sua nova aparencia, alguns achando que houve mudan<;:as em suas personalidades 

(HUTTON 1967, CROWELL et al) 

A fungao mastigat6ria dos pacientes submetidos a cirurgia tambem apresenta 

um aumento no nlimero e na intensidade dos cantatas oclusais (ATHANASIOU 

1992). 

RICKETTS em 1982 descreveu 8 rela<;:6es de propor<;:6es estudadas em uma 

amostra de individuos peruanas. GARBIN, em 1997, constatou 6 propor<;:6es em 

uma amostra de individuos brasileiros portadores de oclusiio normal. No mesmo ana 

PICCIN verificou a presenya de proporyiies divinas no segmento da face. ARAUJO, 

em 1999, analisou 3 propor<;:6es em uma amostra de 1 0 individuos portadores de 

retrognatismo mandibulares submetidos a cirurgia ortognatica. 

GARBIN, em 1999, estudou a relac;:iio de 5 propor<;:6es em 10 individuos 

portadores de prognatismo, submetidos a cirurgia de retroposionamento mandibular, 

constatando que as pacientes nao eram proporcionais antes da cirurgia e nao 

ficaram proporcionais depois. 



Podemos tambem observar que ap6s a cirurgia ortognatica, houve uma melhora 

da relagao das 5 propor96es estudadas. lsto pode ser constatado atraves da media 

das diferen9as, que foi menor em p6s tratamento. 

WILMOT, em 1981, analisou a rela9iio de altera<;ao do perfil duro e do perfil 

mole de 81 pacientes prognatas tratados cirurgicamente, e observou que a maior 

quantidade de altera96es nos tecido duros ocorrem no ponto Gn, seguido pelos 

pontos Pg, Be Xi, no sentido horizontal, indo de encontro aos resultados obtidos par 

Garbin ( 1999), pais a proporgao que mais se alterou foi a que envolve o ponto Xi e o 

ponto Pm, que esta situado entre o ponto Pg e o ponto B. As outras duas proporg6es 

que tiveram uma grande alteragao envolvem o ponto Gn, citado pelo autor como o 

ponto que mais se altera. 

As proporg6es A- 1/1 - Pm e PFr- N A- Pm, que se encontravam no sentido 

vertical, foram as que se alteraram menos, mas mesmo estas ｡ ｾ ｴ ･ ｲ ｡ ｹ Ｖ ･ ｳ s foram no 

sentido de melhorar a relagB.o de propory8o. \sto se deve ao fate de que com o 

retroposicionamento, a mandfbula pede sofrer alteray6es no sentido hor8rio, anti

horario ou translagiio, dependendo do trespasse vertical (WORMS et al. 1976). 

A avaliagiio das proporg6es divinas de fibonacci, como auxilio no planejamento 

dos casas, sao de grande valia, pais permitem uma individualizagao dos pacientes, 

relacionando as medidas do complexo cranio-facial entre si (GARBIN 1997). 

Nos casas ortod6ntico-cirUrgicos devemos unir as propon;:5es com medidas 

cefalometricas, relacionando assim as estruturas mais est8veis com estruturas 

menos estaveis, toando como base medidas conhecidas do tamanho de certas 



estruturas do complexo craniofacial. lsto certamente nos dara um diagn6stico mais 

completo, tanto no sentido funcional quanta ao estetico. 



S.Conclusoes 

Ap6s a leitura dos dados citados e observagao dos casas clfnicos podemos 

concluir que a harmonia e beleza desejadas nas reconstruy6es protBticas e/ou nos 

casas ortod6ntico-cirUrgicos nao se consegue a partir de parametres fixes e pr8-

estabelecidos. 

A agradabilidade presents em uma face esta diretamente ligada as proporv6es 

que esse rosto apresenta. 

Como constatamos, nao 8 s6 na natureza que a Proporgao Divina de Fibonacci 

se manifesta. Quanta mais prOximo a esta proporyao as medidas cefalom8tricas, 

dos tecidos moles au dos dentes se apresentam, mais bela sera a face, tornando 

esta propory8o urn fator importante no planejamento dos casas citados. 
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