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1-/NTRODUr;;Ao 

A uniao de materiais restauradores ao substrata dental foi descrita pela 

primeira vez h3. quase meio seculo e, com a evoluyao da resina composta e des 

sistemas adesivos, a uniao ao esmalte e dentina tornou-se procedimento clinico 

de rotina (F.J.T. Burke, 2004). Em contrapartida, a razao mais citada de falha das 

restaurav6es adesivas e a perda da adaptaviio marginal (Mjor et al, 2002; Mjor 

and Gargan, 2002). Portanto, a abordagem valiosa para prolongar a longevidade 

clinica das restauray5es seria a estabilidade da uniao des materiais restauradores 

adesivos aos tecidos dentais. 

Os sistemas adesivos atuais sao classificados em convencionais e 

autocondicionantes. Os primeiros requerem condicionamento 8cido do substrata 

dental com acido fosf6rico de 32 a 40%, seguido de lavagem e controle de 

umidade do substrata previamente a aplicayao do pdmer/adesivo. Ja as 

autocondicionantes eliminam as etapas de lavagem e posterior secagem do 

substrate. Encontram-se disponiveis quatro tipos de sistemas adesivos: 

convencionais de 3 (primer separado do adesivo) e de 2 passos (primer associado 

ao adesivo).; autocondicionantes de 2 passes (primer autocondicionante separado 

do adesivo) e de passo unico. 

A diferen9a de composi(fi3o qui mica e organiza((ao estrutural em rela(fi30 ao 

esmalte tornam o procedimento de uniao ao substrata dentin<lrio mais complexo. 

Jsso ocorre devido a sua estrutura tubular e umidade intrinseca (Spencer et al, 
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2002; Wang et al., 2003). Estudos tern sido realizados para avaliar a efetividade 

da uniao de comp6sitos a dentina e esmalte. 

0 processo de polimeriza,ao dos comp6sitos odontol6gicos ocorre por 

meio da abertura das duplas liga9oes de carbona e subseqOente liga9ao das 

moleculas dos mon6meros para formar rede polim€rica tridimensional com 

ligay6es cruzadas inter-moleculares (Anusavice, 1998). Essas ligay5es cruzadas 

promovem reduc;ao de volume, denominada contrayao de polimerizayao. A 

contra9ao de polimeriza9ao e importante fator uma vez que influencia 

negativamente para formayao de fendas marginais, quando em restaura96es 

associadas a elevado fator de configura,ao cavitaria (Yoshikawa T,1999). A 

contrayao volumetrica durante o processo de polimerizayao compete com a 

resistencia de uniao dos sistemas adesivos, gerando as tens6es de contrayao de 

polimerizayao. Quando as tens6es sao maiores que a resistencia adesiva, esta 

pede romper e conseqOentemente gerar fend as marginais. 

Restauray6es com fendas marginais, nao apresentam selamento entre 

material/substrata dentario, o que permite infiltra9ao de substancias e 

microrganismos, podendo gerar manchamento marginal, sensibilidade pulpar e ate 

mesmo lesao cariosa (Wattana Wongpitak et al., 2006). Sendo assim e importante 

obtenyao de efetivo selamento marginal para minimizar o risco de microinfiltract6es 

(Capel et al., 2002), e favorecer maior longevidade clinica ao procedimento 

restaurador. 
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A microinfiltravao inicia-se na superficie da restauravao, que se encontra 

aderida ou nao ao substrata esmalte. A microinfiltravao ao substrata dentincirio s6 

e possivel ap6s rompimento da interface de uniao com o esmalte, uma vez que 

esta se encontra sabre o mesmo. 

Mesmo ap6s estabelecimento do processo de uniao, ap6s polimerizavao da 

resina composta, a formayao de fendas marginais pode ocorre devido ao 

rompimento da interface de uni§.o causada pelas tens6es termicas e/ou 

mecanicas, na interface adesiva (Jorgensen et a/., 1985; Abdalla & Davidson, 

1993; Abdalla & Davidson, 1996). Os materiais e o substrata dental sao 

submetidos a freqOentes mudan9as de temperaturas que podem ser simulados 

par ensaio de ciclagem termica e mec8.nica, na tentativa de reproduzir as 

condiv6es clinicas ocorridas na cavidade oral. 
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2-REVISAO DE LITERATURA 

Sistemas adesivos 

Desde 1955, as tecnicas adesivas tem causado mudan9as significativa no 

enfoque restaurador, que coincide com o infcio da odontologia restauradora. 

Verificou-se que ap6s condicionamento com acido fosf6rico a 85% par 30 

segundos ha adesao de resinas acrilicas restauradoras na superiicie de esmalte, 

neste mesmo ana. 0 condicionamento acido aumentam a energia de superficie e 

lorna a superficie do esmalte irregular. Quando um material restaurador resinoso e 

aplicado na superficie de esmalte previamente condicionado, as monOmeros sao 

levados para o interior das irregularidades par atrayao capilar e copolimerizam-se 

entre si, estabelecendo a adesao (Perdigao J., et al). 

A uniao entre as superficies pode ser de caracterfstica quimica, quando se 

forma novo composto na interface, ou micromecanica, quando hci microrretenc;ao. 

A partir da evoluyao dos sistemas de carga e com o aprimoramento tecnico para 

os procedimentos restauradores, problemas como desgaste ou fratura do material 

deixaram de ser criticos e os estudos voltaram-se para a necessidade de criar urn 

material que impedisse infiltrayao marginal. Sabe-se que a contrayao de 

polimerizayao e a diferenya de coeficiente de expansao termica, em relayao ao 

dente, sao problemas de dificil solu9iio. Sendo assim, o desenvolvimento de 

sistema adesivo eficaz que resista as foryas de rompimento, principalmente ap6s 

a restaurayao ser submetida a fadiga termica e mecanica, tern sido uma busca 

constante (Anusavice,JK, 1998). 

0 sistema adesivo autocondicionante pode ser classificado como !eve, 

moderado ou agressivo, dependendo do pH das solu96es do primer, o qual e 
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geralmente classificada pela composiyao e concentrayao des acidos 

polimerizaveis e/ou mon6meros resinosos ilcidos (Moura, et an. Os numerosos 

adesivos simplificados foram introduzidos ao mercado odonto16gico ha poucos 

anos. Adesivos autocondicionantes de media acidez sao menos eficientes ao 

aderir ao esmalte para fornecer a retenyao adequada para restauray5es. Embora 

os altos valores da resistencia de uniao entre a resina-dentina possam ser 

conseguidos com alguns sistemas adesivos autocondicionantes de alta acidez. 

Per isso os adesivos convencionais ainda sao primeira escolha para adesao 

dentinaria no usa clinico rotineiro (Perdigao J., 2007). Novas sistemas adesivos 

estao sendo melhorados continuamente. Porem, e grande desafio para dentistica 

restauradora abler um selamento efetivo da interface dente/restauragao. Se fosse 

possivel eliminar as microfendas poderiamos agregar vantagens com a eliminayao 

da sensibilidade p6s operat6ria, inflamagao pulpar, caries recorrentes aumentando 

longevidade clinica da restauragao.(Paulo Cardoso, et at, 2001) 

Estudos in vitro para sistemas adesivos mostra alta resistencia de uniao, no 

entanto a dificuldade de avaliar tais resultados na pratica clinica pais os testes de 

simulayao devem se assemelhar a situayoes de tensao termica, maloclusao, 

bruxismo, etc. Cada situayao pede causar urn efeito diferente de degradayao do 

adesivo. No entanto, a associayao de testes de fadiga mecanica e termica podem 

acumular dados significantes para o estudo de resistencia de adesao.(t. nikaido, 

2002). 
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Tabela 1. Alguns sistemas adesivos disponiveis no mercado. 

Adesivo 

Scotch bond 

Multi-purpose 

I ;·_ 
; i 
- -

"' (JI( -- · -o-.. 
"" II 

Single Bond 2 

ｃ ｬ ｡ ｳ ｳ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Fabricante 

Convencional de 3 3M ESPE, 
passos St. Paul, MN, 

USA 

Convenc1onal de 

dois passes 

3M ESPE, 

St. Paul, MN, 

USA 

Clearfil liner Bond Kuraray, 

SE Autocondicionante USA 

de dois passes 

Autocondicionante 

de passe unico 

3M ESPE, 

St. Paul, MN, 

USA 

ｃ ｯ ｭ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ

Pnmer Ac. Male1co 2,5% 

HEMA 58,5% em agua 

Adesivo: BIS-GMA 62,5% 

HEMA 37,5% 

Fotoinic1adores 

Adesivo: 

HEMA 

BIS-GMA 

Di-metacrilatos 

Fotoiniciadores 

Co-polimero do acido pohacrilico 

Co-polimero do acido itaconico 

Agua 

Alcool 

Adesivo: 

2-Hidroxyethyl Methacrylate. 

Dimethacrylate, 

1 0 methacryoyloxydecyl 

Liquido A: ester do acido fosf6rico 

metacrilatado, fotoiniciador e 

estabilizador. 

Liquido 8: HEMA, acido polialquen6ico, 

estabilizadores, agua 
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Uniao ao esmalte 

0 esmalte e urn tecido que apresenta em sua composiyao 96% de matriz 

inorganica, constituida principalmente de cristais de hidroxiapatita (HA), 2% de 

matriz organica como a emelin'a que e uma protefna predominante, alem de 2% de 

agua, que se encontra ligada quimicamente aos componentes proteicos da matriz. 

A matriz organica e as cristais de HA organizam-se estruturalmente 

definindo dais pad rOes au tipos de esmalte: o esmalte prismatico, que apresenta 

como unidade morfofuncional os prismas do esmalte, e o aprismatico, desprovido 

dessas estruturas. Atraves do condicionamento acido do esmalte, o qual 

transforma a superffcie lisa em uma superficie acentuadamente irregular, 

aumentando a energia de superffcie. Quando um material resinoso e aplicado na 

superficie do esmalte previamente condicionado, as mon6meros sao levados para 

o interior das irregularidades par atrayao capilar e copolimerizam-se entre si, 

estabelecendo a adesao (Perdigao J. et an. A forma9ao de pequenos 

prolongamentos (tags) de resina dentro das microporosidades do esmalte e a 

fundamento para a adesao da resina ao esmalte pre-condicionado com ilcido 

tosf6rico. Silverstone descobriu que aplica9ao de concentra9oes de acido fosf6rico 

entre 30% e 40% resultam em superficies de esmalte aparentemente muito 

retentivas. Concentra(fOes acima de 40% parecem dissolver menos cillcio e 

resultam em padr5es morfolOgico de condicionamento Beida com pior defini9ao. 

(Silverstone, 1975). 
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Figura1 . Esmalte prismatico e aprismcitico. (Matos,A.B.,et al, 2001 ) 

Consequentemente, a maioria dos produtos de acido fosf6rico 

comercial izados atualmente tern concentra<;ao entre 30 e 40%. Estudos de 

microscopia eletr6nica de varredura (MEV) indicaram que tempos de 

condicionamento de 15 segundos em esmalte resultam na mesma rugosidade de 

superficie que tempos superiores de 60 segundos (Barkmeier et al). 

Estudos sobre a morfologia da superficie do esmalte demonstraram 

que a utiliza9ao de alguns adesivos autocondicionantes nao gerou um 

condicionamento satisfat6rio no esmalte diferente do acido fosf6rico 35% a 

37%.(Paul SJ,1999; Sano H, 1994; Nakabayashi N, 1991). No entanto, a partir da 

remo<;ao da camada de esmalte aprismatico por meio de broca ou acido fosf6rico 

35%, a resistencia adesiva promovida pelo sistema autocondicionante pode ser 

significantemente melhorada no esmalte. Na maioria dos cenarios clinicos, o 

esmalte e suavemente desgastado durante o biselamento ou o prepare cavitario, 

este procedimento promove um substrate receptive! para a adesao. Ha, algumas 

stuac;oes clinicas como fixac;ao de braquetes ortod6nticos ou procedimentos 
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restauradores conservadores e preventives (fechamento de diastema e selamento 

de fissura), onde o sistema adesivo e utilizado em esmalte intacto (Moura, et al). 

Figura 2- Tags em esmalte (Moura, SK, eta/) 

Uniao a Dentina 

A dentina, ao contrario do esmalte, tem estrutura tubular, com 70% de 

hidroxiapatita, 18% de colageno e 12% de agua. Em se tratando de dentes 

desvitalizados, o condicionamento acido promove um efeito semelhante ao obtido 

no esmalte, porque o agente de uniao ao ser aplicado, penetra pelos tubules 

promovendo uma liga<_;:ao eficaz. A aplica<;ao do acido fosf6rico sobre a dentina 

vital para abertura dos tubules, segundo padroes aceitos na epoca do surgimento 

da tecnica do condicionamento acido era inaceitavel sob o ponto de vista 

biol6gico. Portanto, havia necessidade de utilizar algum agente que promovesse 

adesao de caracteristica plenamente quimica. Foram incorporados ao agente de 

uniao esteres de f6sforo, para que fosse obtida liga<_;:ao com 0 calcic dentinario. 

(Fraga, RC, 1997). 
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A dentina recem cortada apresenta sabre sua superficie uma especie de 

lama, composta de agua, raspas de esmalte e dentina, Oleos e bact8rias. L6gico 

que tambem ha a presenc;:a de calcic nessa estrutura, e as esteres contidos no 

agente de uniao liga-se a essa lama dentinclria. Esse agente de uniao, quando 

aplicado sabre a dentina promove a liga(:ao quimica, mas como a lama dentinclria 

apresenta baixos valores de resistencia coesiva, era inevitavel o seu rompimento 

ja no momenta em que as for9as de contra9ao de polimeriza9ao da resina 

com pasta atuavam. T a is sistemas falham em pouco tempo, ap6s a aplicagao. 

Foram entao desenvolvidos produtos que, quando aplicados sabre essa lama, 

removem parcialmente e aumentam a permeabilidade, permitindo que o adesivo 

aplicado tenha algum cantata com a dentina intertubular. A dentina intertubular 

(localizada na luz dos tllbulos) nao era atingida par esse tipo de condicionamento, 

porque os produtos aplicados nao apresentavam a capacidade de alterar a lama 

posicionada dentro dos tllbulos. A lama dentinaria embutida na entrada dos 

tllbulos e denominada smear layer plug. Nessa epoca ja havia sido substituido o 

Ester fosfonado, que possui afinidade pela por9ao inorganica da dentina, pelo 

glutaraldeido, que e um fixador de core histol6gico capaz de se ligar eficazmente 

com o colageno. Neste sistema ha incorpora9ao de um agente hidrofilico, que 

possibilita a adesao em presen9a de umidade. Os resultados foram satisfat6rios e, 

atualmente, muitos fabricantes ainda utilizam esse sistema adesivo, onde alguns 

substituem o glutaraldeido par outro produto que reage tambem com a parte 

organica da dentina. 0 primer, de acordo com a defini(:ao usada na indUstria, 

consiste em solu(:ao de mon6meros dissolvidos em solvente organicos. Esta 

solu9ao e aplicada no substrata par meio de aerossol, pincelagem ou imersao 
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total. Ap6s a evaporaC(ao do solvente, uma pelicula fina de mon6meros fica 

aderida firmemente a superflcie do substrata. Quando falamos de primer 

dentinarios, ou promotores de adesao, 0 solvente e habitualmente acetona, agua 

ou etanol. Este solvente pode deslocar agua da superficie dentinaria e da extensa 

malha de fibras colagenas umidas, promovendo a infiltraC(ao de mon6meros 

atraves dos nano espaC(os da teia colagena, o que pode eventualmente levar a urn 

aumento das for9as de resistencia adesiva. As moleculas do primer tern dois 

grupos funcionais : urn grupo hidrofilico com radicais do grupamento hidroxila e 

urn da carboxila, com afinidade qufmica pela superffcie umida da dentina 

Os adesivos dentinarios tern sido instrumento clinico util em toda 

odontologia como urn elemento vedador das margens cavitarias, como elemento 

retentor dos materiais restauradores e na fixa9ao das restaura96es indiretas de 

metal, ceramica ou resina. 

Figura 3- Estrutura tubular da dentina. (Matos,A.B. ,et al, 2001) 

16 



Figura 4- Dentina intertubular. (Matos,A.B.,et al, 2001) 

Figura 5- Dentina peritubular. (Matos,A.B.,et al, 2001 ) 

Microinfiltracao 

A microinfiltrayaO e um dos principais inconvenientes dos materiais 

esteticos. A diferen9a de coeficiente de expansao termica entre a estrutura dental 

e o material restaurador e a falta de um sistema adesivo dentim1rio que seja 

considerado ideal, resulta em possivel infiltrayao. A microinfiltrayao dos materiais 

restauradores tem sido bastante abordada na literatura, e com as mais diversas 

metodologias. Todas por meio de detecyao visual, que prova a existemcia da falta 

de vedamento que ocorre na interface dente/restaurayao. Atualmente, tem-se 

utilizado varia96es nas tecnicas das restaura96es, tentando-se minimizar a 
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microinfiltrayao. Ainda haven:! risco dos sistemas adesivos nao prevenir totalmente 

a formayao de microfendas e infiltrayao caso a contrayao de polimerizayao e 

mudanyas dimensionais da resina composta seja reduzida substancialmente 

(Goracci, Mori & de Martinis, 1996; Belli & outros, 2001). 

Hembree,(1984), estudou a microinfiltra<;ao marginal de diferentes marcas 

comerciais de resina composta. Dentre suas conclus6es, a mais interessante e 

quanta a utilizayao correta do condicionamento acido e o usa de agentes de uniao, 

indispensaveis para um selamento marginal efetivo. 
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3- CONCLUSAO 

De acordo com a revisao de literatura realizada e as trabalhos analizados e 

passive! afirmar que as sistemas adesivos convencionais apresentaram melhores 

resultados em esmalte do que em dentina, e tambem alguns adesivos 

autocondicionantes apresentaram bans resultados em esmalte desgastado. 

Tambem as adesivos autocondicionantes constituem boa alternativa para casas 

especificos, sobretudo porque facilitam a tecnica adesiva e garantem menor 

influencia de variaveis inerentes ao processo. Par outro lade, as adesivos 

convencionais sao ainda as sistemas adesivos de eleic;ao quando o esmalte 

encontra-se integra. 

E importante o adequado tratamento das paredes do esmalte para 

restaurac;6es em resina composta. Pais as materiais restauradores podem 

apresentar grau diferente de microinfiltrac;oes marginais, e os melhores resultados 

apresentados foram de adesivos com condicionamento acido previa. 
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