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RESUMO 

Carbonate de cil.lcio precipitado (CaCOJ) e o principal abrasive usado nos dentifricios 

comercializados no Brasil. Devido suas propriedades tamponante e alcalinizante, ele 

poderia reduzir a acidogenicidade bacteriana, potencializando o efeito do flUor no 

desenvolvimento da c<irie dentaL Utilizando-se o modelo intra-oral de curta durayiio 

(ZERO et at. I Dent Res.71: 871-8, 1992), avaliou-se o efeito do CaC03 , na ｲ ･ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ da 

､ ･ ｳ ｭ ｩ ｮ ･ ｲ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ do esmalte dental. Blocos (5x5x2 mm) de esmalte dental, tendo 

microdureza superficial pre-detenninada, foram cobertos par uma camada de bacterias 

("placa artificial'') obtidas a partir de uma cultura de S. mutans, e colocadas em placas 

palatinas confeccionadas para os voluntitrios (aprovado pelo Comite de :Etica e Pesquisa da 

FOP - UNICAMP). 0 estudo foi do tipo cruzado e os I 0 voluntanos foram submetidos a 

tres grupos de tratamento: Controle Ｈ ･ ｳ ｣ ｯ ｶ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ sem dentifiicio), corn dentifiicios contendo 

1500 ppm de F (MFP) a base de silica (Si02) ou carbonato (CaCO,). Ao mesmo tempo em 

que os voluntitrios escovaram seus dentes com os dentifricios, os dispositivos ficaram 

mergulhados na suspensao (1:3) dos mesmos, sendo que o grupo controle ficou irnerso em 

tampao bicarbonate 20 mM, pH 7,0. Imediatamente ap6s a escovaciio os dispositivos 

foram colocados na boca. Esperou-se 20 minutos para at;ao dos dentifiicios na "placa 

artificia1 11 ap6s o que sacarose a 20% foi bochechada. Decorridos 45 minutos da 

metaboliza_cao da sacarose pela "placa artificial'\ os dispositivos foram removidos para 

amilises. No esmalte foi determinada a microdureza superficial e calculada a porcentagem 

de perda de dureza em rela9iio a inicial (% PDS). Os resultados (medias± desvio padrao), 

respectivamente para os Grupos controle, Si(h!MFP e CaC03/MFP em termos da media 

das dist8ncias foram:% PDS: 24,8±3,3a; 7,70±0,3b; 3,54±0,3c. Medias seguidas de letras 

distintas diferem entre si (p<O,OS). Os resultados mostraram que CaC03 reduz a 



desmineralizayiio do esmalte, sugerindo que o abrasive pode contribuir para urn maior 

efeito do flUor de dentifricio no controle da ciuie dental. 

Introducio 

Hit urn consenso mundial de que o efeito do flUor (F) no controle da carle dental e 

essencialmente fisico-quirnico, reduzindo a desrnineralizaciio e ativando a rernineralizayao 

do esmalte-dentina (ten CATE & REMPT, 1986).Assim, substiincias que interfiram com a 

ｦ ｯ ｮ ｮ ｡ ｾ ｯ de placa dental cariogenica ou reduzam a acidogenicidade bacteriana poderiam 

potencializar o efeito fisico-quirnico do flUor. Estas substfincias poderiam ser encontradas 

nos dentifiicios associadas ao flUor, o qual tern sido considerado urn dos principais 

responsitveis pelo declinio de cluie constatada neste seculo (ROLLA eta/., 1991). 

Nos dentifiicios, o flUor pode estar na forma de NaP/silica ou .MFP/CaC01 (FORWARD, 

1980), sendo esta ｣ ｯ ｭ ｢ ｩ ｮ ｡ ｾ ｴ ｡ ｯ importante em termos de compatibilidade quirnica para 

garantir flUor solU.vel no produto, para interferir com a progressiio de carie dental 

(ERICSSON, 1961). No Brasil, cujo declinio de citrie tambem e mn fato (NARY AI eta/., 

1999), 92% dos dentifiicios vendidos contem MFP/CaCO, (DUARTE et at., 1999) sendo 

que o MFP e considerado urna forma de flUor eficiente no controJe da citrie (VOLPE et a!., 

1995). Em acn!scimo, CaC03 e urn agente alcalinizante e tamponante (DUKE, 1986a; 

IGNACIO eta/., 1999) de baixa solubilidade e pH neutro, entretanto a sua solubilidade 

aumenta quando o pH do meio dirninui (DUKE, 1986a). Deste modo, particulas de CaC03 

pequenas e densas que ficam depositadas na placa por varias horas ap6s o pr6-tratamento 

com dentifricio contendo carbo nato de cilcio (DUKE, 1986b) poderiam ter efeito na 

acidogenicidade da placa dental. Este efeito poderia potencializar o efeito fisico-quimico 

do flUor, neutralizando os itcidos produzidos na placa dental quando do consumo de 

｡ ｾ ｣ ｡ ｲ Ｎ



Ten do em vista que os dados da literatura nao demonstrararn ate o memento que o efeito 

tamponante e alcalinizante do carbonate se traduz na redu9ao da desrnineraliza9ao do 

esmalte, o objetivo deste trabalho foi testar esta hip6tese. 

Materiais e Metodos 

1 Delineamento Experimental 

Foi realizado urn estudo cruzado in situ, utilizando-se urn modelo intra-oral de curta 

dura>ilo (Zero et al !992). Blocos de esmalte dental bovine (5x5x2 mm), com 

microdureza superficial pre -deterrninada, foram cobertos por uma camada de bacterias 

("placa artificial") obtidas a partir de uma cultura de Streptococcus mutans lngbritt-1600 

Sorotipo C (S. mutans) - (BRUDEVOLD et a!, 1984), e colocados em placas palatinas 

confeccionadas para os voluntaries. Participaram deste estudo cruzado 10 voluntilrios, os 

quais feram divididos em tres grupos de tratamento, a saber: 

Grupo I: Dentifricio a base de CaC03 contendo 1500 ppm de flUor na forma de :MFP. 

Grupe IL Denti:frlcio a base de Si02 contende 1500 ppm de flUor na forma de MFP. 

Grupe Ill Controle (escova9Ro sem denti:fricio), utilizando tarnpao bicarbonate de potlissio 

20 mM , pH 7,0, contendo KCl 100 mM. 

Grupo I - CaC03 I MFP: os voluntaries escovaram seus dentes per 1 minute com 

dentifiicio contendo flUor na forma de IVIFP e CaC03 como abrasive. Ao mesmo tempo, os 

dispositivos intra-orais, contendo os blocos de esmalte dental bovina, foram imersos por I 

minuto no mesmo dentifiicio diluido 1:3 em <igua destilada deionizada, ou seja, 10 g de 

dentifiicio diluido em 30 mL de tigua deionizada. Depois de escovarem seus dentes, os 

voluntilrios enxaguaram suas bocas par 10 segundos com 15 m1 de ligua destilada e 

deionizada e os dispositives foram imediatamente introduzidos na boca. Ap6s 20 minutes, 

sem conversar, beber ou comer, os voluntaries bochecharam vagarosamente 15 m1 de uma 



soluyao de sacarose 20% por 1 minuto sem retirar o dispositive. Ap6s o bochecho, os 

voluntaries utilizaram os dispositives por rnais 45 minutes. 

Grupo ll - SiOz{MFP: Foram seguidos todos os passos do Grupo I, perem usando 

dentifricio com silica. 

Grupo m - Controle: os voluntaries do grupo controle escevaram seus dentes somente 

com o tampao, sem dentifricio por 1 minuto, enquanto os dispositivos palatines ficaram 

imersos em tampao gelado, pH 7,0, constituido por bicarbonate de potassic - 20 mM, 

contendo cloreto de potassic (KCI) - I 00 mM. Ap6s a escovayao, os voluntaries 

enxaguaram a boca por 10 segundos, com 15 m1 de agua destilada e deionizada. Em 

seguida, os dispositivos foram colocados na boca. Ap6s 20 minutes, sem conversar, beber 

ou comer, os voluntfuios bochecharam vagarosamente 15 ml de uma soluyao de sacarose 

20% por 1 minuto, sem retirar o dispositive. Ap6s o bochecho, os voluntiuios utilizaram os 

dispositivos por mais 45 minutos. 

2 Fase preparat6ria 

2.1 ｃ ｯ ｮ ｦ ･ ｣ ｾ ［ ｩ ｩ ｯ dos blocos de esmalte dental bovino 

Foram utilizados blocos de esmalte obtidos de incisivos bovines, os quais foram mantidos 

em fonnol a 2% pH 7,0 por urn mes para ･ ｳ ｴ ･ ｲ ｩ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ (TATE & WHITE, 1991). 

Para a obtenyao dos blocos de esmalte (5x5x2mm) os dentes foram seccionados com disco 

diamantado acoplado a uma cortadeira eletrica e tiveram suas pon;:6es radiculares 

seccionadas com cortadeira eletrica, aparelhada com urn disco diamantado dupla face. 

Ap6s a secc;ao da poryao radicular, as coroas dentais foram fixadas com cera pegajosa em 

placas acrilicas para secc;ao da porc;ao palatina da coroa com o mesmo disco . 

Para a obtenyao dos blocos de esmalte (5x5 mm) a porya:o vestibular da coroa foi fixada a 

placa de acrilico. Para a ｲ ･ ｭ ｯ ｾ ｯ da fatia central, foram utilizados 02 discos diamantados 

separados por urn espayador (disco de acrilico com 5,0 mrn de espessura) para conferir ao 



bloco as dimensOes desejadas. Foi realizado o corte no sentido longitudinal, e entao a placa 

de acrilico foi reposicionada no suporte da cortadeira, para a ｲ ･ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ do corte no sentido 

transversal. Os cortes foram feitos sob ｲ ･ ｦ ｩ ｩ ｧ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ corn cigua destilada deionizada. 

2.2 ｐ ｬ ｡ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｩ ｯ da dentina 

Ap6s ｯ ｢ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ dos blocos de esmalte, foi necessil.rio o ajuste da dentina visando a 

obteny3:o de superficies paralelas para facilitar os procedimentos de polimento do esmalte. 

Os blocos foram fixados na ｰ ｯ ｲ ｾ ｡ ｯ central de urn disco de resina acrilica pr6-fabricado (3,0 

em de di.§metro e 8,0 mm de espessura), corn a superficie do esmalte voltada para baixo, e 

entao levados a uma politriz (modificada e contendo sistema de polimento mUitiplo) com 

lixa de ｧ ｲ ｡ ｮ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ 320 em baixa ｲ ｯ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ sob ｲ ･ ｦ ｩ ｩ ｧ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ a il.gua, utilizando urn peso 

padrilo (86g) durante 10 segundos. 

2.3 Polimento e acabamento do esmalte 

Para ｰ ｬ ｡ ｮ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｕ ･ ｳ e polimento da superficie do esmalte, os blocos foram reposicionados 

no centro do disco de resina acrilica, com a superficie de esmalte voltada para cima ( corpos 

de prova), e levados a politriz com lixa de granulavao 600 e dois pesos durante 2 minutos 

com o objetivo de planifica-lo e remover uma camada de esmalte, de modo que uma area 

grande de esmalte fosse removida. Em seguida., os corpos de prova foram lavados no ultra

sam, imersos em agua deionizada (200 ml para 12 corpos de prova), durante dais minutes. 

A seguir, os blocos de esrnalte foram levados a politriz, em baixa ｲ ｯ ｴ ｡ ｾ ｯ Ｌ lixa de 

granulavao 1200 com dois pesos, durante 2 minutes e novamente os blocos de esmalte 

foram lavados no ultra-som, conforme descrito anteriormente. Para o acabamento final, 

utilizou-se a politriz com feltro e suspensao de diamante, baixa velocidade, dais pesos 

padrclo, durante urn minuto. Ap6s isso, os corpos de prova foram Iavados em itgua corrente 

deionizada, durante trSs minutes. A seguir os corpos de prova foram submetidos ao ultra

scm, durante dois minutes, imersos em ｳ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ dilulda na ｰ ｲ ｯ ｰ ｯ ｲ ｾ ｡ ｯ 20: I, em itgua 



deionizada. Finalmente, os corpos de prova foram Javados em ligua deionizada corrente, 

durante tres minutos, identificados e conservados em ambiente Umido a 4°C. 

2.4 ｓ ･ ｬ ･ ｾ ｩ ｯ dos Blocos Dentais e Analise da Microdureza Superficial Inicial do 

esmalte 

Para anAlise da microdureza superficia1 foi utilizado o microdurOmetro Future Tech 

modelo FM-7 acoplado a urn software, e penetrador tipo KNOOP com carga estatica de 50 

gramas ( carga de ｰ ･ ｮ ･ ｴ ｲ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ Ｉ e tempo de cinco segundos. Em sequencia foram realizadas 

oito ｩ ｮ ､ ･ ｲ ｲ ｴ ｡ ｾ ｏ ･ ｳ Ｌ no meio do bloco, sendo que a primeira ｩ ｮ ､ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ foi feita, a partir de 

50 ｾ ｭ da borda de uma das bordas (a qual foi identificada), seguindo-se as distitncias de: 

75, 100,200, 300, 400, 500, 1000 ｾ ｭ Ｎ

Esta amilise foi realizada previamente a colocacao dos blocos de esmalte nos suportes, 

presos aos dispositivos intra-orais, sendo selecionados apenas os blocos que apresentaram 

comprimento de ｩ ｮ ､ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ de 43±3, sendo descartados os demais. Alem da ｳ ･ ｬ ･ ｾ ｡ ｯ esta 

anitlise serviu tambem para a ｯ ｢ ｴ ･ ｮ ｾ ｡ ｯ do va1or inicial medio da microdureza superficial 

inicia1 do esmalte e ､ ･ ｴ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ da sua ｶ ｡ ｲ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ ap6s o experimento. 

2.5 ｐ ｲ ･ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｩ ｯ dos dispositivos intra-orais palatinos e seus respectivos suportes 

para ｡ ｣ ｯ ｭ ｯ ､ ｡ ｾ ｩ ｯ dos blocos de esmalte 

Para cada voluntario, foi confeccionado urn dispositive intra-ora1 palatine no qual foi 

preparada uma cavidade de cada !ado, a fim de encaixar os "holders", os quais serviram de 

suporte para os blocos de esmalte bovino. Estes "holders" ou suportes apresentaram as 

seguintes medidas: 28,0 mm de comprimento x 5,0 mm de largura x 1,5 mm de altura, 

sendo que cada suporte acomodou 4 blocos de esmalte dental bovino (5 x 5x 2 mm), em 

urn ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ de 3,0 mm. Em carla ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ para ｡ ｣ ｯ ｭ ｯ ､ ｡ ｾ ｡ ｯ dos blocos de esmalte, foi 

deixada uma altura de 0,5 mm de profundidade para a coloca_s:ao da massa de bacteria 

("placa artificial") contendo S. mutans IB 1600. 



2.6 ｐ ｲ ･ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｩ ｯ da placa artificial composta por S. mutans IB 1600 

Foi utilizada uma linhagem de Streptococcus mutans Ingbritt-1600 sorotipo C ( S. 

mutans), cedido gentilmente pelo - Department of Oral Sciences, Eastman Dental Center -

Rochester, estacada a -27° C em tuba de microcentrlfuga com capacidade para 1,5 mL, 

contendo 1,0 mL de Bacto Tryptic Soy Broth (TSB) w/o dextrose DIFCO # 0862-17-8. 

Foi preparado tambem o caldo BHI (Brain Heart Infusion) DIFCO # 0037-17, esterilizado 

em autoclave por 15 minutos a 121 oc em frascas da marca pyrex, cantendo tam pas de 

rosca, e assepticamente distribuidos em tubas com tampas de rosca da marca pyrex n° 9825 

no interior da cilmara de tluxo laminar, com chama acessa. Vinte !!I. do in6culo estoque 

do S. mutans m 1600 foram inaculados em 10 mL de BHI e os tubas incubados em 

estufa marca Jouan - modelo IG 150 acoplada a urn torpedo de C02, regulada com 10% de 

C02, com temperatura de 37°C, por 18 a 24 horas, pois os S. mutans sao capnofilicos,. 

Posteriorrnente ap6s o crescimento das bactCrias no caldo, foi realizada a bacterioscopia, 

utilizando-se a colorayao de Gram para a comprovayao da pureza da cultura, ou seja, 

presen't3 somente de cocos arranjados em cadeia Gram-positives, que sao as caracteristicas 

microsc6picas deste genero bacteriano . 

Ap6s a bacterioscopia foi utilizado agar sangue - Blood agar Base n' 2 DIFCO 

#0696-17. 

A base do meio de agar sangue, fundido e resfiiado a cerca de 45°C , adicionou-se 5% de 

sangue de carneiro desfibrinado, EBE-F ARMA - (Araras -SP), para tornar o meio 

enriquecido e diferencial, ou seja, para urn melhor desenvolvimento dosS. mutans e para a 

melhor visualiza9ao das zonas de alfa hem6lise, produzidas pela bacteria . 0 sangue foi 

adicionado com seringas descarHiveis, de modo Iento, para que nao ocorresse hem61ise, 

misturado e distribuido assepticamente em placas de Petri na cfunara de fluxo laminar com 



chama acessa, posterionnente comprovando-se a esterilidade das placas nao semeadas, 

durante 24 horas na estufa a 3 7°C . Ap6s este tempo, por tCcnica de semeadura por 

esgotamento, utilizando-se ｡ ｬ ｾ ｡ de platina esterilizada, inoculou-se as placas com a 

bacteria em estudo. Foram incubadas por 18 horas a 37°C em estufa de C02, observando-se 

as caracteristicas macrosc6picas e hemoliticas especificas a linhagem. Ap6s a 

comprovayao de que a cultura estava pura, algumas colOnias isoladas de :-.,: mutans foram 

"pescadas" com flo de platina esterilizado e repicadas assepticamente em tubes com rosca, 

contendo o meio de Bacto Thioglycollate Medium w/o Dextrose or Indicator - DIFCO -

#0430-17- 1 acrescido de: 

-Extrato de carne (BBL #12303) 

-Carbonato de ca!cio (CaCO,) ............... . 

-0,5% de glicose ............ . 

12,0 g 

15,0 g 

0,5g/100mL 

E tambem, o tioglicolato acrescido com as subst3ncias descritas acima, pode servir como 

urn meio de estocagem de S. mutans que pode ser armazenado em geladeira, por ate duas 

semanas e servindo como in6culo estoque de curta durayao e para obtenyiio do in6culo. 

Inoculando-se em meio THB + I% sacarose, o qual foi utilizado para o prepare da "placa 

artificial" no estudo intra-oral. Ap6s a semeadura deS. mutans, os tubes foram fechados a 

meia rosca, para facilitar a entrada do gAs, quando incubados em estufa ,Jouan IG 150 

(Franya) com 10% de C02 18 horas de incubay8.o, a 3'?C, o in6culo foi semeado em 

frascos contendo 500mL , Bacto Todd Hewitt Broth (THB) Difco # 0492-17-6, 

distribuidos em frascos marca Schott Duran com tampas de rosca, para 1.000 mL, sendo 

que as mesmas continham 500 mL de meio de autoclavado a 121°C por 15 minutes, para 

obtenyao de placa artificial. Acrescentou-se 10,0 g de sacarose. 



Para a obtenyao da placa artificial, as garrafas contendo 500mL de THB cada, foram 

inoculadas com uma quantidade de 8,0 mL do in6cu1o constituido por tioglicolato 

suplementado + S mutans, a cultura foi incubada a 37°C por 18 horas em estufa de C02 a 

10%. Em seguida, transferiu-se o in6culo por partes em garrafas de vidro esterilizadas, 

especiais para a centrifuga utilizada, ou seja, centrifuga refrigerada International 

Centrifugue mod PR-2, e centrifugada a 2500 rpm - 4°C por 30 minutos para ｯ ｢ ｴ ･ ｮ ｾ ｩ ｩ ｯ do 

sedimento ou "placa artificial". 0 sobrenadante foi desprezado e o sedimento lavado 2 

vezes com tampao bicarbonate de potassic 20 mM contendo KCI 100 mM, com pH final 

7,0, gelado e filtrado, e foi utilizado o triturador de tecidos - Potter-Elvehlem (Wheaton, 

Millville, NJ) esterilizado, fazendo-se ± 10 movimentos de rotayao para desagregayao e 

homogeneizayao do sedimento ou placa artificial. Com a ajuda de uma espatula 

esterilizada a arnostra foi colocada sobre papel filtro (Whatman, Inglaterra) esteri!izado, a 

fim de se retirar o excesso de umidade, em condiyOes assCpticas, espatulando e trocando o 

papel filtro varias vezes, ao final, a placa artificial pronta, foi colocada sabre urn pedayo de 

parafilm mantido sabre gelo protegido por papel aluminio, para maior viabilidade das 

bacti:rias, e menor ressecamento da arnostra, sendo que ao mesmo tempo, outros frascos 

contendo o mesmo inOcula foram centrifugados, lavados e homogeneizados, para que a 

placa artificial, utilizada no experimento, nao flcasse muito exposta ao ambiente. 

2.7 ｄ ｩ ｳ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ ｩ ｯ da cultura deS. mutans m 1600 nos suportes 

Inicialmente foi passado urn pedayo de fio ortodOntico n° 3 nos suportes; a seguir a "placa 

artificial" composta por S. mutans IB 1600 foi transferida para os espayos, que acomodam 

os blocos de esmalte. A superficie do esmalte foi colocada em contato direto sobre a placa, 

de maneira que as bordas, onde forarn feitas as indentayOes, e que foram identificadas, 

ficassem todas voltadas para o mesmo !ado, isto e para o centro do palata, para que 

ocorresse a difusao da sacarose. Os fios ortodOnticos foram torcidos, de modo que o dente 



na:o se movesse ou ficasse inclinado. Os suportes foram fixados nos dispositivos com cera 

pegajosa. 

2.8 Retirada dos dispositivos ｩ ｮ ｴ ｲ ｡ ｾ ｯ ｲ ｡ ｩ ｳ apOs os tratamentos 

Depois da sequencia observada pelos tnSs grupos os dispositivos intra-orais foram retirados 

da boca dos voluntiuios e lavados com il.gua deionizada. Os blocos de esmalte foram 

retirados, Javados e remontados nos acrilicos na mesma posiyfto inicial. 

2.9 An:ilise da Microdureza Superficial do Esmalte apOs Tratamento 

Os blocos de esmalte dental bovino foram removidos dos suportes, lavados somente com 

agua destilada e deionizada e novamente submetidos a amilise de rnicrodureza superficial 

ap6s os tratamentos, sendo as ｩ ｮ ､ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ Ｕ ･ ｳ realizadas em duplicata, I 00 j..lm a direita e a 

esquerda das ｩ ｮ ､ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ Ｕ ･ ｳ iniciais (baseline). A porcentagem da perda de dureza superficial 

(%PDS) foi calculada pela formula: 

%PDS inicial-p6stratamento xiOO 

inicial 

2.10 AnaJ.ise de penia de dureza superficial 

Para amllises de perda de dureza superficial, em diferentes distdncias, nos diferentes 

tratamentos, foi utiJizado o teste de Newman Keuls, com nivel de significiincia de 5%. 

Resultados 

Porcentagem de Perda de Dureza Superficial 

Na tabela I sao apresentadas as medias das porcentagens de perda de dureza superficial do 

esmalte (% PDS) em funyao da dist§.ncia da borda do bloco e dos tratamentos. 



Tabela 1: Medias (±dp) das porcentagens de perda de dureza superficial(% PDS) do 

esma1te em ｦ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ dos tratamentos e da distancia da borda do bloco dental. 

Distancia Tratamentos 

(J..Lm) Controle Si02/MFP CaC03/MFP 

50 19,0 ± 6,5 a 7,8 ± 3,4 b 3,1 ± 2,0 c 

75 20,6 ± 6,8 a 7,2 ± 3,5 b 3,0 ± 2,2 c 

100 23,0 ± 8,9 a 7,2±3,5b 3,0 ± 2,5 c 

200 26,4 ± 9,5 a 7,5 ± 3,3 b 3,4 ± 3,0 c 

300 27,5 ± 9,5 a 7,9±3,6b 4,0 ± 3,6c 

400 28,2 ± 8,3 a 8,1 ±4,3 b 3,9 ± 3,2 c 

500 28,4 ± 8,3 a 8,l±4,2b 3,7 ± 3,9 c 

1000 25,0 ± 6,4 a 7,7±4,9b 3,6 ± 3,7 c 

Media 24,8 ± 3,5 a 7,7 ± 0,3 b 3,7 ± 0,4 c 

Tratamentos cujas medias silo seguidas de letras distintas diferem estatisticamente (p<0.05). 

Os dados da tabela 1 esHio ilustrados na figura l . 

Figura I . Representayao grftfica das porcentagens de perdas de 

dureza superficial do esmalte dental de acordo com os 

tratamentos. 
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DISCUSSAO 

0 trabalho pioneiro de STEPHAN (1944) mostrando que o pH na placa dental decrescia 

imediatamente ap6s a exposiyao a carbohidratos fermentciveis, nao s6 confirmou os 

postulados sobre a teoria acidogSnica da carle dental como levou a busca de meios para 

reduzir a prodw;ao de cicidos por bacterias da placa dental e dessa forma prevenir esta 

doenya. Assim, subst3ncias alcalinizantes e/ou tamponantes poderiam reduzir o efeito dos 

acidos produzidos pelas bacterias na desmineralizayao do esmalte dental. Carbonato de 

ccilcio e uma subst3ncia utilizada ern dentifricios como abrasive de import3ncia 

tecno16gica para 0 Brasil. Embora seu poder de neutralizar OS acidos produzidos pela placa 

dental quando da exposiyffo a acUcar seja cienti:ficamente reconhecido, o efeito 

conseqiiente reduzindo a perda de mineral pelo esmalte nao havia ainda sido demonstrado. 

Os resultados do presente trabalho mostram (tabela I) que o esmalte dental sob placa

artificial, tratado com o dentifiicio contendo CaC03 teve menor perda de dureza (p<O,OS) 

que nos demais tratamentos quando da posterior exposiyao a sacarose. Isto poderia ser, a 

principia, ex.plicado pela capacidade alcalinizante e tamponante do CaC03, pois como foi 

dernonstrado por DUKE (I986ab) hit menor queda de pH na placa dental exposta a ayU.car 

quando a mesma e prC-tratada com dentifricio contendo este abrasivo em relaya.o a 

alumina. Embora, no presente trabalho nao tenha sido determinado o pH inicial da placa

artificial, o qual indicaria o poder alcalinizante do dentifricio, nem a variayiio de pH que 

seria o indicador diferencial do seu poder tamponante h3. o respaldo na literatura. Assim, o 

dentifiicio com CaC03 utilizado neste trabalho apresenta urn pH de 9,4 contra 6,8 do com 

silica (IGNACIO et al., 1999), valores estes sernelhantes aos relatados mundialmente 

(TAHMASSEBI eta/., 1994). Esta alcalinidade do dentifricio com CaCO, por si soja 

poderia aumentar o pH da placa dental. Isto tern sido mostrado comparando dentifricio 

com CaCO, em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｯ a alumina (DUKE, 1986ab), tendo a placa dental exposta ao 
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primeiro urn pH relativamente maior (0,22 a 0,37 unidades). Entretanto, a diferenva de 

0,11 unidades de pH em compara\)ao com silica niio foi significativa (IGNACIO et a/., 

1999). Esta pequena diferenca, aliada a problemas metodol6gicos, nos leva a assumir que a 

alcalinidade do CaC01 nao deve ser o fator primordial na neutraliza9ao dos acidos 

decorrentes da fermenta9ao bacteriana de a9Ucar, sugerindo ser mais relevante seu poder 

tamponante. Em acrescimo, se o efeito fosse simplesmente de neutraliza9ao ele seria 

perdido rapidamente ap6s a primeira exposi9ao a iicidos, e (DUKE 1986b) mostrou que o 

efeito do CaC03 se mantinha mesmo ap6s a quarta exposi9ao da placa dental a sacarose. 

Por outre lado, este efeito tamponante residual do CaC03 seria dificil de ser explicado, 

pois este sal e de baixa solubilidade e, portanto ele estaria mais nas particulas do abrasive 

do que na solu,ao. De fato, (IGNACIO eta/., 1999) mostrararn que o poder tarnponante da 

suspensao ( contendo o abrasive) do dentifricio com CaCOJ, usado no presente trabalho, e 

57 x maior que o seu sobrenadante (porc;ao solUvel). Deste modo, o poder tamponante deve 

ser decorrente de particulas do abrasive que teriam impregnado a placa-artificial e 

evidencias experimentais disto foram preliminarmente relatadas por DAVIS & 

FELLOWES (1981). Isto tambem esta respaldado no trabalho de (IGNACIO eta/., 1999), 

pois o poder tamponante solUvel do dentifiicio com CaC03 usado no presente trabalho nao 

difere do contendo silica, enquanto o total e 76 x maior. Por outro lade para o abrasive 

penetrar na placa dental o tamanho da particula seria fundamental e segundo DAVIS & 

FELLOWES (1980) deveria ser menor que I 0 Jlm de difu:netro. De acordo com 

infonnavOes obtidas o tamanho das particulas de CaC03 do dentifiicio utilizado e de 2,5 a 

3,3 Jlm, o que respaldaria os resultados encontrados. 

Deste modo, os dados sugerem que o efeito do dentifiicio com CaC03 em reduzir a 

desmineralizacao do esma1te provocada pelos acidos produzidos pela placa-artificial 

quando da exposicao a sacarose deve ser atribuido ao poder tamponante deste abrasive. Em 



acrescimo, ao se utilizar este modelo experimental desenvolvido por (ZERO et a!., 1992) 

de avaliar a desmineralizayao do esmalte 6 possivel fazer outras inferencias. Assim, com o 

uso deste modelo, ZERO (1995) demonstrou experimentalmente a import§.ncia da matriz 

da placa dental rica em glucano na maier di:fusao do ayUcar pela placa dental e conseqllente 

maior desmineralizayao do esmalte. Por isto no presente trabalho, foram feitas medidas 

desde 50 a I 000 ).1m da borda do bloco, simulando diferentes espessuras de placa dental. 

Deste modo, os dados do presente trabalho mostram que em acr6scimo o efeito do 

carbonate nao se limitaria a superficie da placa dental, mas sim atingiria profundidades de 

ate 1,0 mm e provavehnente maiores. Este efeito foi maior que o controle e o do dentifricio 

com silica. Por outro lado, o dentifricio contendo silica foi mais eficiente que o controle. 

lsto poderia ser explicado por uma ayao tamponante do mesmo (fosfato) ou antibacteriana 

de agentes conservantes. Entretanto, o efeito de dentifricios na acidogenicidade bacteriana 

da placa dental esta mais associado a substancias antimicrobianas especificas (triclosan) 

que a conservantes (TAHMASSEBI eta/., 1994). Assim, urn efeito fisico-quimico do fluor 

do dentifricio com silica deve ser considerado. 

Por outro lado, embora as dados apontem para urn efeito do abrasive em si que, 

impregnado na placa dental, ao ser dissolvido durante as quedas de pH neutralizaria as 

ftcidos produzidos, nao deve ser descartado o efeito do ion Ca no meio. Assim, a 

､ ･ ｳ ｭ ｩ ｮ ･ ｲ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｯ do esmalte e muito mais :funcao das concentracOes de Ca, P e F na placa 

dental que a queda de pH em si. Deste modo, se produto iOnico destes minerais na placa 

dental se mantiver superior ao produto de solubilidade do esmalte independente do pH 

atingido, nao ocorrerft dissolucao mineral. Trabalho futuro poderft numa visao mais ampla 

de cilrie dental contemplar esta suposicao. 



Conclusiio 

Tendo em vista os resultados deste trabalho, conclui-se que o dentifricio com 1\.1FP 

contendo carbonate de calcio como abrasive foi mais eficiente que o dentifiicio com :MFP 

contendo silica como abrasive na reduyiio da desmineralizayao do esrnalte, provocado por 

S. mutans e sacarose, sugerindo-se que este abrasivo pode contribuir para urn efeito aditivo 

do flUor de dentifricio no controle da cfl.rie dental. 



Conclusio 

Tendo em vista os resultados deste trabalho, conclui-se que o dentifiicio com MFP 

contendo carbonato de dlcio como abrasivo foi mais eficiente que o dentifiicio com MFP 

contendo silica como abrasivo na redw;ao da desminera1izac;ao do esmalte, provocado por 

S. mutans e sacarose, sugerindo-se que este abrasivo pode contribuir para urn efeito aditivo 

do flUor de dentifricio no controle da c3rie dental. 
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