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RESUMO 

0 prepare quimico-mec8:nico tern par objetivo promover a limpeza e a modelagem 

do canal radicular, por meio do emprego de instrumentos endod6nticos, de 

substancias au ｳ ｯ ｬ ｵ ｾ Ｖ ･ ｳ s qufmicas auxiliares e da irrigac;ao-aspirac;ao. Para 

complementar a agao mecanica exercida pelos instrumentos endod6nticos sao 

empregadas solugoes irrigadoras e substancias quimicas auxiliares. Os objetivos 

do presente estudo foram: a) avaliar a atividade antimicrobiana da clorexidina gel 

e liquida a 2% nas temperaturas ambiente, refrigerada (8'C) e aquecida (37'C) em 

diferentes periodos de tempo (7 dias, 14 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias); b) 

verificar a influ8ncia das condiy6es de armazenamento no surgimento de 

alteragoes cromaticas da substancia; c) observar altera<;oes no pH das 

substancias ap6s seu armazenamento; e, d) verificar a ac;ao antimicrobiana, pH e 

forma de armazenamento de amostras de clorexidina gel 2% obtidas nas clinicas 

de graduagao e especializagao da FOP-UNICAMP. 0 pH inicial da CHX 2% gel e 

liquida e proximo ao neutro, tornando-se basica com o passar do tempo. Nao foi 

observada altera<;ao na cor das substancias testadas, independentemente do 

periodo de tempo ou da condi<;ao de armazenamento. CHX 2% liquida e gel foram 

capazes de produzir halos de inibi<;ao de crescimento do Enterococcus faeca/is e 

Candida albicans em todos as periodos de tempo, nas diferentes condi<;oes de 

armazenamento. A manutenc;ao a soc foi mais efetiva ao preservar o efeito 

antimicrobiano e o pH das substf:mcias. As amostras coletadas nas clfnicas da 

FOP-UNICAMP demonstrararn ser efetivas !rente ao E faeca/is, mesmo ap6s 

diferentes periodos de armazenamento em temperatura ambiente. Observou-se 

alterac;Oes mais significativas para as criterios ac;ao antimicrobiana e pH ap6s o 

periodo de 4 meses. Conclui-se que a clorexidina, tanto na forma gel quanta na 

forma liquida, apresenta uma estabilidade em sua ayao antimicrobiana, tanto a 

nfvel laboratorial quanta clinico, mesmo quando armazenada em temperatura 

ambiente ou condiyOes adversas. 

DESCRITORES 

Endodontia- Clorexidina- Microrganismos. 
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INTRODUCAO 

PREPARO QUiMICO-MECANICO DOS CANAlS RADICULARES 

0 prepare quimico-mecimico tern par objetivo promover a limpeza e a 

modelagem do canal radicular, par meio do emprego de instrumentos 

endodonticos, de substiincias ou solugoes quimicas auxiliares e da irrigagao

aspiragao (Lopes & Siqueira, 2004). Em 1974, Schilder recomendou urn novo 

conceito de prepare, o qual denominou como "limpeza e modelagem". Para esse 

autor, a agao de limpeza tern par objetivo a remogao de todo o conteudo do 

sistema de canais radiculares tais como tecido pulpar, restos necr6ticos, 

microrganismos e seus produtos de metabolismo, enquanto que a modelagem 

confere ao canal radicular uma conformagao progressivamente conica (desde o 

orificio de sua entrada ate o apice), mantendo, dessa forma, sua anatomia original. 

Durante o prepare quimico-mecanico, a limpeza e lograda pela agao 

mec8nica des instrumentos endod6nticos junto as paredes internas do canal 

radicular. Aliada a essa agao mecanica, uma agao quimica de limpeza e obtida 

pelo emprego de solugoes quimicas auxiliares de instrumentagao (Lopes & 

Siqueira, 2004). 

SUBSTANCIAS EMPREGADAS NO PREPARO QuiMICO-MECANICO 

As substiincias empregadas no prepare quimico-mecanico podem ser 

substancias quimicas auxiliares ou solw;Oes irrigadoras, dependendo de suas 

propriedades fisicas e quimicas (Lopes & Siqueira, 2004). 

As propriedades de uma Substancia Ideal para ser empregada no 

prepare qufmico-mecanico sao tensao superficial e viscosidade adequadas, 
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atividade solvente de tecido, agao antimicrobiana, atividade quelante e lubrificante 

alem de suspensao de detritos (Lopes & Siqueira, 2004). 

A alta complexidade do sistema de canais radiculares determinada pela 

presenya de istmos, canais acess6rios e irregularidades, torna necessaria o usa 

de uma substancia capaz de dissolver todo tecido pulpar. Essa capacidade 

depends de varios fatores, tais como a volume da solugao e a massa de tecido 

org8.nico; area de contato com as tecidos; tempo de ac;ao; temperatura da soluyao; 

agitagao mecanica; concentragao da solugao e freqOencia de renovagao (Lopes & 

Siqueira, 2004). 

Estudos realizados atraves de microscopia eletr6nica de varredura 

(Baker et a/., 1975) mostram que a remogao dos restos organ1cos e 

microrganismos do canal radicular parece estar diretamente relacionada ao 

volume de solugao irrigadora empregada, em detrimento ao tipo de solugao usada, 

independents de sua natureza quimica. 

Uma solugao quimica muito viscosa escoa com dificuldade tendo, 

portanto, menor alcance e refluxo. Logo, o aumento da viscosidade reduz a 

capacidade de penetrayao da solw;ao quimica em irregularidades e reentrancias 

do canal radicular (Lopes & Siqueira, 2004). 

As substancias quimicas empregadas no preparo quimico-mecfmico 

devem apresentar uma atividade antimicrobiana, pais, aliadas a instrumentayao 

terao a capacidade de exercer urn efeito significative na eliminac;aa de bacterias 

(Bystrom & Sundqvist, 1983). 

Durante o prepare do canal radicular, forma-se a smear layer e para 

sua remoyao e recomendada a aplicayao de urn agente quelante, que vai exercer 

efeito quimico na remogao de ions calcio (Lopes & Siqueira, 2004). 

Atraves da propriedade de umectagao, as solugoes empregadas no 

prepare quimico-mecanico, conservam as paredes hidratadas e atuam tambem 

como lubrificantes, reduzindo a forga de atrito e formando uma pelicula que 

diminui a contato fisico entre as superficies do instrumento e da dentina (Lopes & 

Siqueira, 2004). 
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Alem de todas as propriedades acima citadas, as substancias auxiliares 

tern ainda, como fungao, manter os detritos organicos e inorganicos, liberados 

durante a instrumentac;ao do canal radicular. em suspensao, para impedir 

sedimentagao na regiao apical. A maioria das substancias utilizadas em 

Endodontia apresenta fluidez satisfat6ria. Porem, antes que a substancia possa 

atingir uma viscosidade critica, que diminua a sua fluidez, a mesma deve ser 

renovada, atraves de um sistema de irrigagao-aspiragao (Lopes & Siqueira, 2004). 

Substancias desinfetantes, via de regra, apresentam certa toxicidade 

para as celulas vivas. lsso ocorre porque essas substancias nao possuem uma 

agao restrita apenas sabre os microrganismos. Os efeitos nocivos que as 

substancias auxiliares podem causar aos tecidos dependem de sua propria 

toxicidade, sua concentragao, do tempo e da area de cantata com os tecidos. 

Durante o tratamento endodOntico, o curta periodo em que essas substancias 

entram em cantata com os tecidos periapicais e a pequena area exposta, pode 

minimizar o efeito irritante do agente irrigante (Lopes & Siqueira, 2004). 

HIPOCLORITO DE SODIO 

0 hipoclorito de s6dio pertence ao grupo dos compostos halogenados, 

sendo que seu emprego em Odontologia iniciou-se em 1792, quando foi produzido 

pela primeira vez e recebeu o nome de Agua de Javele (Estrela, 2004). 

Na Endodontia, essa substancia 8 muito utilizada devido as suas 

excelentes propriedades, tais como: diminuigao da tensao superficial; 

neutralizagao parcial de produtos t6xicos; agao bactericida; auxiliar na 

instrumentagao; pH alcalino; agao dissolvente; desidratar e solubilizar substancias 

proteicas; agao rapida; dupla agao detergente; nao ser irritante nas condigoes de 

uso; arraste mecanico e agao lubrificante (Leonardo, 2004). 

Entretanto como o hipoclorito de sodio nao apresenta capacidade de 

dissolut;:ao tecidual seletiva, ele pede atingir as tecidos periapicais e provocar 
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danos. Essa possibilidade de extravasamento do agente irrigante e aumentada 

quando se faz a palencia e o desbridamento foramina!. A injegao de hipoclorito de 

s6dio a 5,25%, que geralmente nao ultrapassa um volume de 0,5ml, nos tecidos 

moles pode provocar uma intensa resposta inflamat6ria que se inicia com dar 

intensa de durabilidade entre 2 e 5 minutes seguida de edema tecidual e 

hemorragia (Sabala & Powell, 1989). 

Uma alternativa ao usa de hipoclorito de s6dio tem sido o digluconato 

de cloraxidina. Essa substancia ja e consagrada na Odontologia, no controle de 

doengas bucais em pacientes idosos e portadores de necessidades especiais, 

pais e capaz de reduzir de forma significativa a populagao de Streptococcus 

mutans e, se acidentalmente ingerida, e quase que totalmente eliminada pelas 

fezes (Leonardo, 2005). 

CLOREXIDINA 

A clorexidina e um agente antimicrobiano de amplo espectro (Lopes & 

Siqueira, 2004). Sua agao antimicrobiana resulta da ligagao de suas moleculas 

catiOnicas as paredes celulares das bact8rias que sao carregadas negativamente. 

Em altas concentray6es a clorexidina apresenta efeito bactericida porque rompe a 

parede celular, interterindo no mecanisme de transports e secundariamente na 

coagula(:ao do citoplasma pela alta afinidade a proteinas. Em baixas 

concentragoes o efeito observado pela clorexidina e bacteriostatico, pais e capaz 

de inibir as fun(:oes de membrana, sendo seu efeito mantido par varias horas ap6s 

a aplicagao, devido a sua excelente substantividade, ou seja, efeito residual (Hugo 

& Longworth, 1964; Hugo & Longworth, 1965; Rolla eta/., 1970; Rolla & Melsen, 

1975; Greenstein eta/., 1986). 

0 usa da clorexidina em Endodontia tem se ampliado devido a sua 

atividade antimicrobiana contra bact8rias presentes em infecy6es endod6nticas 

(Cervone eta/., 1990; Ferraz eta/., 2001), pelo seu efeito residual (White eta/., 
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1997; Komorowsky et a/., 2000; Dametto et a/., 2005) e biocompatibilidade 

(Jeansonne & White, 1994; Tanomaru Filho eta/., 2002). 

Leonardo eta/., em 1999, realizaram estudo m vivo para avaliar a 

capacidade antimicrobiana e o efeito residual da clorexidina a 2% em dentes 

humanos com necrose pulpar e lesao periapical crOnica. Concluiu-se que como 

soluyao irrigadora, a clorexidina apresentou efeito antimicrobiano e sua 

substantividade foi comprovada ate 48 horas ap6s a aplica9ao. Seu efeito residual 

e devido a sua capacidade de se ligar a hidroxiapatita (Rolla el a/., 1970). 

Portanto, ocorre uma libera9ao gradual da clorexidina adsorvida nas paredes do 

canal radicular, propiciando urn ambiente bacteriostatico com nivel constante de 

clorexidina, podendo esse feito perdurar de 48 horas-72 horas (White el a/., 1997), 

ate 7 dias (Damelio eta/., 2005), 21 dias (Komorowski eta/., 2000), 12 semanas 

(Rosenthal et a/., 2004). Essa propriedade a difere de outros agentes 

desinfetantes que rapidamente se dissipam par nao possuirem substantividade 

(Messer & Chen, 1984). 

Quando as diterentes formas de apresenta9ao da clorexidina 2%, tanto 

em soluyiio quanta em gel, foram comparadas, estudos de Ferraz el a/., 2001, 

apontam propriedades quimicas semelhantes, com a forma gel apresentando 

vantagem em rela9ao a base utilizada, a Natrosol, que possui pH entre 6,0-9,0 e e 

sollrvel em agua au alcool. 

Ferraz, em 1999, realizou estudo avaliando a soluyao de clorexidina a 

2%, clorexidina gel a 2% e soluyiio de hipoclorito de s6dio a 0,5%, 1%, 2,5%, 4% 

e 5,25%. Analisou in vitro a ayao antimicrobiana dessas substclncias em difusao 

em Agar, capacidade de remo9iio da smear layer sob microscopia eletr6nica de 

varredura e eliminayao de Enterococcus faecafis. Nos resultados obtidos, a 

clorexidina gel apresentou maiores halos de inibi9ao contra as microrganismos 

testados em difusao em Agar e, ainda, maior remo9iio de lama dentinaria que as 

demais subst8.ncias usadas. 

Estudos de Ferraz eta/. (2001) e Gomes eta/. (2001) avaliaram a a9iia 

antimicrobiana do gluconato de clorexidina gel a 2% e da soluc;:ao de hipoclorito de 
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s6dio a 5,25% em canais radiculares contam inados in vitro com Enterococcus 

faecalis. Os dais estudos apontaram resultados semelhantes para os dais agentes 

irrigantes. Em trabalho in vitro, Ferraz et a/. (2007) relatam que a clorexidina gel 

2% e a clorexidina liquida 2% foram mais eficazes que a hipoclorito de s6dio 

5,25% na inibigao do crescimento de microrganismos anaer6bios estritos e 

facultativos, ratificando seu emprego como uma importante substiincia quimica 

auxiliar. 

Uma das limitagoes da clorexidina e a sua incapacidade de dissolugao 

de tecidos organicos (Vianna eta/., 2004). Porem, a forma gel da clorexidina 2% 

facilita a instrumentayao, promovendo melhor remogao meciinica de tecidos 

org8nicos a que, em Ultima analise, compensa a incapacidade de dissolugao dos 

mesmos (Vivacqua-Gomes eta/., 2002). 

Ao contrario do hipoclorito de s6dio, nao ha estudos que demonstram 

par quanta tempo a clorexidina e capaz de manter sua atividade antimicrobiana 

quando armazenada par diferentes periodos e temperaturas. Gambarini eta/., em 

1998, estudaram o efeito da temperatura na degrada9ao do hipoclorito de s6dio. 

As solugoes que foram aquecidas, quando comparadas com as que nao foram 

aquecidas, mantiveram alto conteudo de cloreto disponivel, alto poder de 

dissoluyao tecidual e atividade antimicrobiana. 

UNICAMP I FOP 
BH3UOTECA 
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PROPOSICAO 

Os objetivos do estudo foram: 

1. Avaliar a a9ao antimicrobiana e pH da clorexidina 2% gel e liquida quando 

refrigeradas (S°C) au aquecidas (37'C), em diferentes periodos de tempo (7 

dias, 14 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias), !rente aos microrganismos 

Enterococcus faecalis e Candida albicans. 

2. Avaliar as altera9oes cromaticas das substancias clorexidina 2% gel e 

liquida quando refrigeradas (S°C) e aquecidas (37°C) em diferentes 

periodos de tempo (7 dias, 14 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias). 

3. Verificar a a(:ao antimicrobiana, pH e altera96es cromaticas, 

correlacionando com a forma de armazenamento, para as amostras de 

clorexidina gel 2% obtidas nas clinicas de graduavao e especializavao da 

FOP-UNICAMP . 
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MATERIAlS E METODOS 

1. ANALISE DAS A<;AD ANTIMICROBIANA, PH E ALTERA<;OES CROMATICAS DA 

SDLU<;AO DE CLOREXIDINA 2% E DO GEL DE CLOREXIDINA 2% ARMAZENADAS A 

8°C OU 37°C EM DIFERENTES PERiODS DE TEMPO. 

1.1. Microrganismos 

o Enterococcus faeca/is (ATCC 29212) 

o Candida albicans (NTCC 3736) 

1.2 Meios de cultura 

o Brain Heart Infusion Broth (BHI)- Oxoid. Unipath Ltd. Basingstoke, UK. 

o Brain Heart Infusion Agar (BHIA)- Oxoid, Unipath Ltd, Basingstoke, UK. 

o Mueller-Hinton Agar (MHA)- Oxoid, Unipath Ltd, Basingstoke, UK. 

1.3 Medicamentos testados 

• Clorexidina liquida 2% 

• Clorexidina gel 2% 

1.4 Manipula<;ao das Substancias quimicas auxiliares 

As substancias quimicas auxiliares foram armazenadas em diferentes 

condig6es de temperatura. Frascos contendo as solug6es foram acondicionados 
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em temperatura de soc, em geladeira, e de 37oC em estufa microbio16gica. Seis 

aliquotas de 1 ｏ ｏ ｾ ｌ L das amostras foram retiradas dos trascos no momenta de sua 

obtencao, e o teste microbiol6gico foi realizado, com o objetivo de estabelecer o 

valor centrale dos halos de inibic;ao para as substancias. Ap6s serem 

acondicionadas nas temperaturas especificadas, nove aliquotas de 1 ｏ ｏ ｾ ｌ L foram 

retiradas de cada frasco ap6s 7, 15, 30, 60 e 90 dias. As amostras foram 

distribuidas nos poyos que estavam sabre as meios de cultura inoculados com as 

respectivos microrganismos. As Tabelas 1 e 2 resumem os grupos avaliados. 
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Tabela 1. Distribuiyao das amostras em grupos, de acordo com a temperatura de 

armazenamento das substancias, tempo de armazenamento e substancia empregada, 
frente ao microrganismo Enterococcus faecalis. 

GRUPO n TEMPERATURA TEMPO SUBSTANCIA 

G1AG 3 s·c 7 dias CHX liquida 2% 

G1BG 3 8"C 7 dias CHX gel2% 

G2AG 3 S"C 14 dias CHX lfquida 2% 

G2BG 3 8"C 14 dias CHXgel2% 

G3AG 3 S"C 30 dias CHX llquida 2% 

G3BG 3 S"C 30 dias CHX gel2% 

G4AG 3 S"C 60 dias CHX liquid a 2% 

G4BG 3 S"C 60 dlas CHX gel2% 

G5AG 3 S"C 90 dias CHX liquida 2% 

G5BG 3 s•c 90 dias CHXgel2% 

G1AE 3 37"C 7 dias CHX lfquida 2% 

G1BE 3 37"C 7 dias CHXge12% 

G2AE 3 37"C 14 dias CHX liquid a 2% 

G2BE 3 37"C 14 dias CHXgel2% 

G3AE 3 37"C 30 dias CHX liquida 2% 

G3BE 3 37"C 30 dias CHXge12% 

G4AE 3 37"C 60 dias CHX lfquida 2% 

G4BE 3 37"C 60 dias CHX gel2% 

G5AE 3 37"C 90 dias CHX liquid a 2% 

G5BE 3 37"C 90 dias CHXgel2% 

• G = 8"C, geladeira; E = 37"C, estufa microbiol6gica. 
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Tabela 2. Distribuigao das amostras em grupos, de acordo com a temperatura de 
armazenamento das substancias, tempo de armazenamento e substancia 
empregada, !rente ao microrganismo Candida albicans. 

GRUPO n TEMPERATURA TEMPO SUBSTANCIA 

G6AG 3 8'C 7 dias CHX liquid a 2% 

G6BG 3 8'C 7 dias CHXgel2% 

G7AG 3 8'C 14 dias CHX liqulda 2% 

G7BG 3 8'C 14 dias CHX gel 2% 

G8AG 3 8'C 30 dias CHX lfquida 2% 

G8BG 3 8'C 30 dias CHX ge12% 

G9AG 3 8'C 60 dias CHX lfquida 2% 

G9BG 3 8'C 60 dias CHXgel2% 

G10AG 3 8'C 90 dias CHX lfquida 2% 

G10BG 3 8'C 90 dias CHXgel2% 

G6AE 3 37'C 7 dias CHX lfquida 2% 

G6BE 3 37'C 7 dias CHXgel2% 

G7AE 3 3rc 14 dias CHX lfquida 2% 

G7BE 3 37'C 14 dias CHX gel2% 

G8AE 3 37'C 30 dias CHX lfquida 2% 

G8BE 3 3rc 30 dias CHX gel2% 

G9AE 3 37'C 60 dias CHX liquida 2% 

G9BE 3 37'C 60 dias CHXgel2% 

G10AE 3 37'C 90 dias CHX liquida 2% 

G10BE 3 37'C 90 dias CHXgel2% 

• G = B'C, geladeira; E = 37'C, estufa microbiol6gica. 
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1.5 Preparagao do inocula 

A ac;;ao antimicrobiana das substancias quimicas auxiliares foi avaliada 

pelo metoda de difusao em agar, e posterior leitura dos halos de inibigao de 

crescimento microbiano. 

Os microrganismos Enterococcus faecafis e Candida a/bicans foram 

subcultivados em placas de BHIA e incubados por 18-24 h a 3rC (em atmosfera 

de 10% C02). 

Apos o crescimento em meio solido, col6nias isoladas foram suspensas 

em tubas contendo 5 mL do meio de cultura liquido apropriado. Ap6s agita9ao 

mecanica, a suspensao foi ajustada em espectrofot6metro com absorbancia de 

800 nm, ate atingir a concentragao equivalente a 0.5 da escala de McFarland (1 ,5 

x 10
8 

bacterias/mL). 

T a is in6culos fa ram utilizados, po1s promovem crescimento 

semiconfluente de !ados os microrganismos testados. 

1.6 Prepare das camadas de agar e do inOcula 

Para avaliar a atividade antimicrobiana das substancias testadas frente 

aos microrganismos Enterococcus faecafis e Candida afbicans foram utilizadas 

placas de 140 mm de diametro. Os testes foram realizados em triplicata e em 

tempos diferentes. 

Utilizou-se o metoda da camada dupla. 

lnicialmente foram preparadas placas contendo 40 mL de Muller-Hinton 

Agar (MHA) que serviram de base para a camada de inocula, que foi preparada a 

seguir. 
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Quarenta mL de Brain Heart Infusion Agar (BHIA) foram preparados e 

autoclavados em frascos de vidro com tampas rosqueaveis. Durante o processo 

de resfriamento, quando o BHIA atingir 45'C, ainda em estado liquido, foram 

adicionados 400 ｾ ｌ L do inocula microbiano e foi promovida agitagao uniforme do 

conjunto. 0 BHIA passou a ter, portanto, 1% de inocula microbiano, e foi entao 

distribuido sabre a camada s61ida de Muller-Hinton Agar. 

1. 7 Colocagao dos pogos sabre a superficie do agar 

No interior da ca.mara de fluxo laminar, ap6s a solidificac;ao dos meios 

de cultura, as amostras foram colocadas sabre a superficie do agar utilizando-se 

pingas estereis. 

1.8 lncubagao 

As pia cas foram incubadas a 37'C em condigoes gasosas apropriadas. 

1.9 Leitura dos Halos de lnibigao 

A leitura parade halos de inibigao de crescimento para os 

microrganismos foi feita ap6s 48 horas de incubagao a 10% de co,. As medidas 

das zonas de inibig8o de crescimento microbiano correspondem a distancia entre 

a superticie externa do poc;o contendo a substancia quimica auxiliar e o inicio da 

regiao de crescimento microbiano, os quais foram medidos com auxilio de 

paquimetro digital (DIGIMESS lnstrumentos de Precisao Ltda., Sao Paulo, SP, 

Brasil). A Figura 1 ilustra as etapas que compreendem a Tecnica da Camada 

Dupla de Agar, considerando que o microrganismo empregado foi o E. faecalis. 0 

mesmo procedimento foi empregado para o fungo C. albicans. 
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Figura 1. Prepare do inoculo: A) Placa de Petri contendo E. faeca/is ATCC 

29212. B) Contamina<;ao do mete de cultura liqUido. C) Meio de 

cultura contendo o in6culo. D) Espectrofot6metro para lettura dos 

graus de turva<;ao Tecnica da Camada Dupla de Agar: E) 

Primeira camada de Muller-Hinton Agar. F) lnocula<;ao do meio de 

cultura com E. faeca/is. G) Segunda camada contendo BHI Agar eo 

microrgantsmo. H) Placa de Petri demonstrando as duas camadas 

de meio de cultura ｄ ｩ ｳ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ o das amostras: I) Posictonamento 

do cilindro de metal sabre as duas camadas de mete de cultura. J) 

Aplica<;ao das amostras. L) lncuba<;ao do conjunto em estufa 

microbiol6gica a 3JOC, por 48-72h. 



1.1 0 pH DAS SOLU<;OES 

0 pH das amostras de clorexidina liquida 2% e gel 2% armazenadas a 

soc, a 3TC ap6s dferentes periodos de tempo e tambem daquelas coletadas das 

Clinicas de Graduagao e P6s-graduagao em Endodontia da FOP-UNICAMP foi 

avaliado em pH metro digital (Digimed DM 21, Sao Paulo, SP, Brasil) .. 

1.11 Verificagao das alteragoes cromaticas 

A alteragao cromatica foi avaliada atraves da observagao e visualizagao 

de mudanga na transparencia das solugoes au dos geis de clorexidina 2%. Caso 

houvesse alterac;Oes, as mesmas eram anotadas, considerando-se a cor 

apresentada pelas mesmas. 

2. ANALISE DA ACi>.D ANTIMICROBIANA, PH E ALTERACOES DE COR EM AMOSTRAS DE 

CLOREXIDINA GEL 2% COLETADAS NAS CLiNICAS DE GRADUACAO E 

ESPECIALIZACAO EM ENDODONTIA DA FOP-UNICAMP. 

Atraves dos mesmos metodos de avaliayao descritos anteriormente, 

realizamos a analise da ayao antimicrobiana frente ao E. faecalis, pH e alteray6es 

de cor em 30 amostras de clorexidina gel 2% coletadas no Curso de Odontologia e 

nos Curses de Aperfeigoamento e Especializagao em Endodontia da FOP

UNICAMP. Foram anotadas ainda caracteristicas das amostras, tais como: data 

de fabricagao, data de validade e forma de armazenamento da mesma. 
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3. ANALISE ESTATiSTICA 

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente atraves do programa 

SPSS 10.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) utilizando os testes 

estatisticos ANOVA e Teste de Tukey, Teste nao-parametrico de Kruskaii-Wallis 

ou Teste T, quando apropriado. A significancia foi estabelecida em nivel de 5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSAO 

0 objetivo do estudo foi avaliar a a9ao antimicrobiana da clorexidina 2% 

nas formas de soluyao e gel ao Iongo de 90 dias, quando armazenadas em 

condi96es de temperatura diferentes. 

E. faecalis e a C. a/bicans foram as microrganismos de escolha para a 

presente estudo par possuir uma considenlvel resistencia a substancias qui micas 

auxiliares comumente utilizadas em endodontia alem de estar freqOentemente 

associado a presen9a de les6es periapicais persistentes e insucesso no 

tratamento endodontico (Hancock eta/., 2001; Love, 2001; Pinheiro eta/., 2003). 

Sao microrganismos de cultivo relativamente facil e de alta relevancia clinica. 0 

Enterococcus faecalis e uma especie bacteriana capaz de se estabelecer e 

sobreviver na ausencia de outras bacterias, em casas de dentes com necessidade 

de retratamento, na presen9a de les6es periapicais (Pinheiro et a/., 2003). C. 

albicans demonstra ser bastante resistente aos agentes antimicrobianos 

empregados em endodontia, pais tern sido isolada em canais radiculares ap6s a 

execuyao do prepare quimico-mecEmico e a emprego de medicay6es intracanal 

(Lana et a/., 2001; Ferrari et a/., 2005). Encontram-se disponiveis na literatura 

varies estudos avaliando a efetividade de substfmcias auxiliares frente ao E. 

faeca/is e C. albicans tornando, assim, possivel a comparagao dos nossos 

resultados a outros ja relatados. 

0 teste de difusao em Agar permite uma padroniza9iio da densidade do 

inocula microbiano, garantindo o crescimento homogeneo dos microrganismos em 

toda a superffcie e interior do Agar (Tobias, 1988). 0 resultado e obtido atraves 

do tamanho das zonas de inibi9iio. Urn dos fatores limitantes da tecnica e a 

capacidade de dissocia9ao das substancias e sua difusao atraves do Agar. No 

presente estudo, como foram utilizadas solu96es de diferentes concentra96es da 

mesma substancia, este fator nao relevante. 
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A clorexidina na forma de gel pode ser empregado como substancia 

quimica auxiliar durante o preparo quimico-mecanico dos canais radiculares 

(Ferraz et at., 2001), pais apresenta amplo espectro antimicrobiano (Vianna et at., 

2004), capacidade de lubrifica98o (Ferraz et at., 2001) e principalmente 

capacidade antimicrobiana residual (Tonamaru-Filho et at., 2002). 

Diversos relates na literatura descrevem a influSncia de condic;:6es de 

armazenamento de solu9oes de hipoclorito de s6dio na libera98o de ions elora e 

em suas propriedades antimicrobianas (Clarkson et at., 2001; Frais et at., 2001). 

Para as solu96es cloradas, o aquecimento imed iatamente antes do usa favorece a 

a980 antimicrobiana (Dychdala, 1991). 

Em rela98o a clorexidina, poucos estudos avaliam o efeito 

antimicrobiano ap6s aquecimento. Evanov eta/. (2004) demonstraram que a a980 

da clorexidina liquida 0,12% teve sua a98o melhorada em 3rC e 46°C. No 

entanto, nao se observam relates a respeito da influfmcia do calor au 

armazenamento em temperaturas baixas !rente a a98o antimicrobiana da 

clorexidina, nas formas liquida e gel, em periodos prolongados de tempo. 

As condi9oes de armazenamento em laborat6rio diferem das condi96es 

de armazenamento clinico porque em laborat6rio as substancias sao 

armazenadas em condic;:Oes ideais, sem variac;:ao de temperatura, o que nao 

ocorre em situac;:ao clinica. lsso nos remeteu ao desenvolvimento de um estudo 

clinico, no qual amostras coletadas de acad8micos foram analisadas. Via de regra, 

essas amostras foram armazenadas em temperatura ambients que e 

extrem<3.mente vari8.vel. 
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1. ANALISE DAS ACAO ANTIMICROBIANA E PH DA SOLUCAO DE CLOREXIDINA 2% E DO 

GEL DE CLOREXIDINA 2% ARMAZENADAS A s•c OU 37°C EM DIFERENTES PERi DOS 

DE TEMPO. 

1.1 Halos de lnibi<;ao da CHX 2% frente ao Enterococcus faecalis nos 

periodos de tempo em diferentes condic;oes de armazenamento 

A clorexidina liquida 2% foi capaz de produzir halos de inibigao de 

crescimento em todos os periodos de tempo, nas diferentes condig5es de 

armazenamento (Tabela 3 e Grafico 1). Os valores de inibigao iniciais produzidos 

pela substancia sao similares aos reportados par Vianna et a/. (2009), sendo 

inferiores aos demonstrados pela clorexidina gel 2%. Nesta forma de 

apresentagao, a sua agao !rente ao Enterococcus faecalis e imediata, 

necessitando de apenas 15 segundos para a inibigao do crescimento bacteriano 

(Vianna eta/., 2004). Concentrag5es mais baixas de clorexidina liquida, tais como 

0,2%, necessitam de cerca de 2 horas para eliminar E. faecalis, sendo contra

indicada para o preparo dos canais radiculares (Vianna eta/., 2004). 

Os maiores halos de inibiyao foram observados no perfodo de 7 dias, 

quando o medicamento foi armazenado tanto em temperatura de soc ou 37°C. 

Observou-se uma redugao na ayao antimicrobiana da substancia com o decorrer 

do tempo, indicando que o calor e urn Ialor que pode favorecer a degradagao 

principalmente ap6s 60 dias de armazenamento. Estes resultados sao 

demonstrados na Tabela 3 e no Gratico 1. 
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Tabela 3. Halos de mibigao da CLOREXIDINA LIQUIDA 2% de acordo como 

tempo e a temperatura de armazenamento' 

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 

soc 3rc 

INICIAL 4,04 ± 1,01 D 4,04 :r 1,01 c 

7 DIAS 13,49 ± 2,21 A b 7,67 ± 1 01 A a 

14 DIAS 8,73 ± 1.49 B b 4,83 :t 1.28 BC a 

30 DIAS 6,14 ± 1.19 c a 5,95 :!: 0 61 B a 

60 DIAS 4,26 ±0 58 D a 7,69 ± 0,96 A b 

90 DIAS 3,79 :r 0.84 D a 5,47 :=:1.41 BC b 

• Valores segu1dos de letras manjsculas dtferentes demonstram diferenc;:a 

estattsttcamente stgntficattva ao mvel de 5% em uma Mesma cofuna Va1ores 

segutdos de letras minuscufas diferentes oemonstram dtferenc;:a estat15t1camente 

srgntftcattva ao nivef de 5% em uma mesma llnna 

18 

1 (I 

A ... 1·1 

12 

JO I T'i1 
s 

ｾ Ｑ ｾ ~
T 

G 

I ..... 

. .... I . J. J 

1 

• 11'C 

' 17 

2 

0 

INICIAL 7DIAS Ｑ ｾ ~ DIAS 3GDIAS 60(•1A:O •'JOOIA') 

Gratico 1. Vanagao da atrvidade ant1m1crobrana da clorexidina liqUJda 2% nas 

diferentes temperaturas de armazenamento. 
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No presents estudo, independents das condigoes de temperatura e do 

tempo de armazenamento, a clorexidina gel 2% foi efetiva para todas as amostras 

testadas (Tabela 4 e Grafico 2). 0 acondicionamento em temperatura de S"C 

propiciou maier preservagao do efeito antimicrobiano da substancia em todos os 

periodos testados quando comparada a 37"C. 

Tabela 4. Halos de inibigao da CLOREXIDINA GEL 2% de acordo como tempo e 

a temperatura de armazenamento frente ao E. faeca/is* 

INICIAL 

7 DIAS 

14 DIAS 

30 DIAS 

60 DIAS 

90 DIAS 

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 

± 0,47 BC 

± 2,04 A A 

± 0,51 C A 

± 1,38 B A 

± 1,57 BC A 

± 0,46 BC A 

± 0,47 BC 

± 0,65 B b 

±0,16 C a 

±1,12 B a 

± 0,35 D b 

± 0,46 A b 

ｾ ~ Valores seguidos de letras maiOsculas diferentes demonstram diferenva 
estatisticamente significativa ao nrvel de 5% em uma mesma coluna. Valores 
seguidos de letras minUsculas diferentes demonstram diferenya estatisticamente 

significative ao nivel de 5% em uma mesma linha. 
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Grafico 2. Vanayao da atividade antimtcrobtana da clorex,atna gel 2% nas 

diferentes temperaturas de armazenamento frente ao E. faeca/is 
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1.2 Halos de ｬ ｮ ｩ ｢ ｩ ｾ ｡ ｯ o da CHX 2% frente a Candida a/bicans nos periodos de 

tempo em diferentes ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ s de armazenamento 

Tanto a clorexidina Hquida quanta a clorexidina gel 2% foram capazes 

de produzir halos de inibi9ao de crescimento em todos os periodos de tempo, 

frente ao fungo Candida a/bicans, nas diferentes condi9oes de armazenamento 

(Tabelas 5 e 6; Graficos 3 e 4). Nossos resultados iniciais demonstraram halos 

de inibi9ao superiores aos reportados por Vianna eta/. (2004) para a clorexidina 

gel 2% frente ao Candida albicans. 

Tabela 5. Halos de inibi9ao da CLOREXIDINA LiOUIDA 2% de acordo com o 
tempo e a temperatura de armazenamento, frente ao fungo Candida 

albicans*. 

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 

8'C 37'C 

INICIAL ± 0,96 AB ± 0,96 A 

7 DIAS ± 1,89 A A ± 1,63 A b 

14 DIAS ± 1,28 AB A ± 1,11 A a 

30 DIAS ± 0,45 8 A ± 1,08 A a 

60 DIAS ± 1,78 AB A ± 2,13 A a 

90 DIAS ± 1,51 AB A ± 0,70 A a 

• Valores seguidos de letras mail.isculas diferentes demonstram diferenga 
estatisticamente significativa ao nivel de 5% em uma mesma coluna. Valores 
seguidos de letras mindsculas diferentes demonstram diferenya estatisticamente 

significativa ao nivel de 5% em uma mesma linha. 
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Grafico 3. Varia9ao da atividade antimicrobiana da CLOREXIDINA LiOUIDA 2% 

nas diferentes temperaturas de armazenamento, frente a Candida 
albicans. 

Tabela 6. Halos de inibi9ao da CLOREXIDINA GEL 2% de acordo como tempo e 
a temperatura de armazenamento, frente ao fungo Candida albicans*. 

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 

soc 37°C 

INICIAL 6,33 ± 1,68 AB 6,33 ± 1,68 c 

7 DIAS 9,75 ± 2,32 A a 4,40 ± 1,10 ABC a 

14 DIAS 4,60 ± 1,97 B a 3,67 ± 2,72 ABC a 

30 DIAS 4,18 ± 1 ' 11 AB a 4,30 ± 0,48 BC a 

60 DIAS 6,22 ± 2,98 AB a 3,52 ± 2,47 A a 

90 DIAS 4,85 ± 1,77 AB a 5,73 ± 1,86 ABC a 

" Valores seguidos de letras maiusculas diferentes demonstram diferen<(Cl 
estatisticamente significativa ao nfvel de 5% em uma mesma coluna. Valores 

seguidos de letras minusculas diferentes demonstram diferen9a estatisticamente 
significativa ao nfvel de 5% em uma mesma linha. 
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Grafico 4. ｖ ｡ ｲ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ o da atividade antim1crob1ana da CLOREXID NA GEL 2% nas 

dtferentes temperaturas de armazenamento freme a Candida a/bicans 

De uma forma geral, observou-se uma ｲ ･ ､ ｵ ｾ ｡ ｯ o na a9ao antim1crob1ana da 

substancta no decorrer do periodo de tempo. Para a CHX 2% gel e para a CHX 

2% liqwda, nao houve influencia da temperatura nos halos de mtbigao quando 

comparados os mesmo periodo de tempo, exceto para o periodo de 7 dias, CHX 

2% liqUida. 

1.3 ａ ｬ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ s de pH das substancias dependendo do periodo de tempo e 

｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ o de armazenamento. 

A clorexidma gel 2% e liquida 2% apresentarar -se com pH inicial 

pr6xtmo ao neutro, concordando com Souza-Filho et al (2008) No entanto uma 

tendencta a basicidade fo1 constatada com a progressao do penodo de 

armazenamento (Tabela 7). 
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Tabela 7. Media do pH de clorexidina llquida 2% e clorexidina gel 2% em 

diferentes perfodos de tempo e condiQ6es de armazenamento. 

Clorexidina Uquida 2% Clorexidina Gel 2% 

Controle soc 37°C Controle soc 37°C 

IMEDIATO 7,01 7,36 

7DIAS 6,66 9,00 6,60 7,97 

14 DIAS 9,45 9,48 8,71 9,25 

30 DIAS 9,40 9,49 9,00 9,75 

60 DIAS 8,20 9,23 S,55 9,54 

90 DIAS S,70 9,00 S,60 10,00 

A S°C, menores alteraQ6es no pH foram observadas, tanto para a 

clorexidina Hquida quanto para a gel. Valores de pH 9 e 10 foram obtidos para 

CHX Uquida e CHX Gel no perfodo final do experimento, quando armazenadas a 

3JCC. Lopes & Siqueira (2004) relatam que as soluQ6es aquosas sao mais 

estaveis em pH de 5 a S, e acima disso ocorre precipitaQao do sal de digluconato 

de clorexidina. 

Parsons et a/. (1980) e Ringel et a/. (19S2) relatam que a atividade 

antimicrobiana da clorexidina e excelente na faixa de pH entre 5,5 e 7, o que 

abrange o pH das superficies corporais. Em nosso estudo, foi observado que a 

alteraQao no pH, com tendencia a basicidade, promoveu a diminui9ao da atividade 

antimicrobiana das substancias. Mesmo apresentando atividade antimicrobiana 

em todos os perfodos de tempo, altera96es de temperatura e perlodos 

prolongados de armazenamento permitem a degradaQao/oxidaQao das 
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substancias, tanto gel quanta liquida. 0 armazenamento em temperaturas baixas 

parece retardar o processo de oxidac;ao. 

1.4. ａ ｬ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ［ ｯ ･ ｳ s de ｣ ｯ ｬ ｯ ｲ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o da CHX 2% liquida e gel dependendo do periodo 

de tempo e ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ［ ｡ ｯ o de armazenamento 

Nao foi observada alterac;ao na cor das substancias testadas, 

independentemente do periodo de tempo (90 dias) ou da condic;ao de 

armazenamento. 

2. ANALISE DA A<;AD ANTIMICROBIANA, PH E ALTERA<;OES DE COR EM AMOSTRAS DE 

CLOREXIDINA GEL 2% COLETADAS NAS CLiNICAS DE GRADUA<;AO E 

ESPECIALIZA<;Ao EM ENDODONTIA DA FOP-UNICAMP. 

Foram avaliadas 30 amostras de clorexidina gel 2% coletadas de 

frascos, fornecidas por Cirurgioes-Dentistas Clinicos Gerais (n=19) e Especialistas 

em Endodontia (n=11). Todos os profissionais entrevistados relataram que 

armazenam a substancia quimica auxiliar em temperatura ambients, embora o 

fabricante indique seu acondicionamento em temperatura refrigerada. 

0 prazo media de validade indicado pelos fabricantes e de 6 meses 

ap6s a manipulac;ao. Para facilitar a analise dos resultados, as amostras foram 

divididas em grupos, considerando os meses decorridos de sua fabricavao. Ap6s o 

periodo de 6 meses, as amostras foram agrupadas em na categoria "fora do 

periodo de validade", independente do periodo. Das amostras obtidas, 25 

encontravam-se dentro do prazo de validade estabelecido pelo fabricante, sendo 

que 7 haviam sido produzidas ate 1 mes, 7 amostras ate 2 meses, 8 amostras ate 
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3 meses e 3 amostras havtam sido produztdas ate 4 meses Apenas 5 amostras 

havtam sido produzidas ha mats de 6 meses. 

Considerando-se os halos de ｴ ｮ ｬ ｢ ｴ ｾ ｯ o proporcionados pelas substancias 

frente ao E. faecalis. observa-se urn decresctmo numemco nos valores de 

potencial antimtcrobtano. com o passar do tempo. No entanto, nao se observou 

diferen9a estatisttcamente sigmficativa entre os valores micial, ap6s 1 mes, 2 

meses, 3 meses e 4 meses. N8o foram obtidas amostras para os periodos de 5 e 

6 meses Po rem , amostras armazenadas por periodos supenores a 7 meses 

mdicam uma redu9ao estatisticamente signtficativa na a98o antimicrobtana da 

clorexidma gel 2%, quando comparado aos demais periodos (ANOVA e Teste de 

Tukey, p<0.01 ). 0 pH das substanctas nao demonstrou altera9ao estattsttcamente 

significante quando comparados os periodos de ｡ ｶ ｡ a ｩ ｡ ｾ ［ Ｘ ｯ o tANOVA e Teste de 

Tukey, p=0.311). Estes resultados est8o representados no Grafico 5. 
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Grafico 5. Vana9ao da a98o antimicrobiana e do pH de amostras de clorexidtna 

gel 2% armazenadas em temperatura ambiente 
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2.1 Grupe das Amostras que foram testadas ap6s 1 mes de sua 

manipula9ao. 

Todas as 7 amostras foram armazenadas em temperatura ambiente e 

estavam dentro do periodo de validade. Da totalidade das amostras, 5 eram 

provenientes de CD Clinicos-Gerais e 2 de Especialistas em Endodontia. 

Tabela 8. Valores de media e mediana para os halos de inibigao e pH das 

amostras de Clorexidina gel 2% coletadas ap6s 1 mes de sua 

fabricagao. 

AMOSTRA HALO DE INIBI<;:AO pH 

1 2,26 6.63 

2 2,05 6,71 

3 4,15 6,65 

4 3,63 7,08 

5 6,49 6,75 

6 5,14 6,12 

7 4,66 6,68 

Media 4,05 6,66 

dp 1,58 0,28 

Mediana 4,15 6,68 

Maxima 6,49 7,08 

Minima 2,05 6,12 



2.2 Grupo das Amostras que foram testadas ap6s 2 meses de sua 

ｭ ｡ ｮ ｩ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ .

Todas as 7 amostras foram armazenadas em temperatura ambiente e 

estavam dentro do periodo de validade. Da totalidade das amostras. 6 eram 

provenientes de CD Clinicos-Gerais e 1 de Especialista em Endodontia. 

Tabela 9. Valores de media e mediana para os halos de inibigao e 

amostras de Clorexidina gel 2% coletadas ap6s 2 meses 

fabricagao. 

AMOSTRA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

dp 

M8xima 

Minima 

HALO DE INIBI<;:Ao 

2,16 

2,82 

1,90 

4,12 

2,58 

3,61 

4,08 

0,90 

4,12 

1,90 

34 

pH 

6,50 

6,43 

6,81 

8,82 

6,92 

6,70 

6,63 

0,83 

8,82 

6,43 

pH das 
de sua 



2.3 Grupo das Amostras que foram testadas ap6s 3 meses de sua 

ｭ ｡ ｮ ｩ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ .

Todas as 8 amostras foram armazenadas em temperatura ambiente e 

estavam dentro do periodo de validade. Da totalidade das amostras, 6 eram 

provenientes de CD Clinicos-Gerais e 2 de Especialistas em Endodontia. 

Tabela 10. Valores de media e median a para os halos de inibicao e pH das 

amostras de Clorexidina gel 2% coletadas ap6s 3 meses de sua 

fabricacao. 

AMOSTRA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

dp 

Maxima 

Minima 

HALO DE INIBiyAO 

3,85 

1,98 

1,72 

1,14 

1,60 

4,19 

2,39 

2,33 

0,98 

4,19 

1,14 

35 

pH 

7,77 

6,63 

6,73 

6,74 

6,32 

6,62 

6,58 

6,78 

0,15 

6,78 

6,32 



2.4 Grupe das Amostras que foram testadas ate 4 meses de sua 

ｭ ｡ ｮ ｩ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ［ ｩ ｩ ｯ Ｎ .

Todas as 3 amostras foram armazenadas em temperatura ambiente e 

estavam dentro do periodo de validade. Da totalidade das amostras, 1 era 

proveniente de CD Clinicos-Gerais e 2 de Especialistas em Endodontia. 

Tabela 11. Valores de media e mediana para os halos de inibigao e pH das 
amostras de Clorexidina gel 2% coletadas ap6s 4 meses de sua 
fabrica9ao. 

AMOSTRA HALO DE INIBICAO pH 

1 3,47 6,57 

2 2,03 6,65 

3 2,70 6,65 

Media 2,34 6,55 

dp 0,99 0,16 

Mediana 2,36 6,61 

Maxima 3,47 6,65 

Minima 1,14 6,32 
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2.5 Grupo das Amostras que foram testadas ap6s mais de 6 meses de sua 

ｭ ｡ ｮ ｩ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ .

Este grupo representa as amostras que nao estavam dentro do prazo 

de validade. Foram coletadas 5 amostras, sendo que as 5 foram armazenadas em 

temperatura ambiente. Uma amostra era proveniente de CD Clinico-Geral e 4 de 

Especialistas em Endodontia. 

Observa-se ausencia de halo de inibigao microbian a para as 4 amostras 

com tempo de fabricagao de 8 a 9 meses. Urn halo discreto foi observado para a 

amostra coletada 7 meses ap6s sua fabricagao. Os valores de pH sao pr6ximos 

da neutralidade, variando entre 6,37 e 7,01. 

Tabela 12. Valores de media e mediana para os halos de inibigao e pH das 

amostras de Clorexidina gel 2% coletadas ap6s 4 meses de sua 

fabricagao. 

AMOSTRA 

1 

2 

3 

4 

5 

dp 

Milxima 

Minima 

HALO DE 

INIBiyAO 

0,97 

0 

0 

0 

0 

0,43 

0,97 

0 

37 

pH 

7,01 

6,74 

6,37 

6,61 

6,76 

0,23 

7,01 

6,37 

TEMPO DE 

FABRICAyAO 

(meses) 

7 

8 

9 

9 

10 



Os resultados obtidos no estudo com amostras coletadas dos 

academicos de Odontologia e Cirurgioes-Dentistas sugerem que a substancia 

apresentou ac;ao antimicrobiana satisfat6ria durante as primeiros 4 meses de 

armazenamento em temperatura ambiente. 0 pH das substancias coletadas nao 

apresentou alterayao estatisticamente significativa. No entanto, quando as 

amostras apresentavam-se fora do prazo de utiliza9ao indicado pelo fabricante, ou 

seja, a partir do 6° mes, houve uma diminuiyao importante na capacidade 

antimicrobiana da substcincia quando armazenadas em temperatura ambients. 

Dessa forma, torna-se importante verificar e obedecer aos prazos de utilizac;ao 

descritos pelo fabricante na embalagem do produto para que as propriedades da 

substancia sejam atingidas. 

No entanto, estudos adicionais serao necessaries para determinar e 

quantificar quais as substancias que se originam da degradac;ao da clorexidina 

ap6s seu periodo de validade, considerando ainda possiveis potenciais 

citot6xicos. 

2.6 ａ ｬ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ o de Cor 

Foram observadas alterac;6es de colorac;ao em todas as amostras 

coletadas que foram armazenadas par periodos iguais ou superiores a 7 meses. 

Nos grupos iniciais, de 1 a 4 meses nao foram percebidas alterac;Oes de cor. 

A formayao de compostos com colorayao acastanhada resultantes da 

rea9ao do digluconato de clorexidina com hipoclorito de s6dio decorre da rea9ao 

entre cloretos eo grupamento guanina da clorexidina produzindo uma smear layer 

quimica, capaz de influenciar as niveis de microinfiltrac;ao coron8.ria (Vivacqua

Gomes et at., 2002). 

Quando se avaliou a ac;ao antimicrobiana das amostras com colorac;ao 

acastanhada, nao foram observados halos de inibic;ao para a E. faecalis. Torna-se 
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necessaria obter urn numero mator de amostras para estaoelecer uma correla9ao 

estatisticamente significante entre altera9ao de cor e oerda de a9ao 

anttmtcrobtana. Analises quimicas adic1ona1s deverao ser realizadas para 

､ ･ ｴ ･ ｲ ｭ ｾ ｮ ｡ ｲ r quats os possiveis compostos resultal'1tes da degrada9ao da 

clorextdtna. Nao foram observados relatos na hteratura relacronados a estes 

fatores. 

A Figura 2 ilustra as altera96es de cor observadas em amostras de 

clorexidina gel 2% coletadas das clintcas de gradua9ao e p6s-gradua9ao em 

Endodontia da FOP-UNICAMP. Observa-se ausenc1a de altera9ao de cor e 

transparencta para amostras coletadas ap6s 1 mes (A, B) e 3 meses (C) e uma 

leve colora9ao r6sea em amostras de 7 (D) e 9 meses (E) 

01 
............ 

Figura 2. Amostras de clorextdma gel 2% coletadas das c1imcas de graouacao e pos

gradua<;ao em Endodontia aa FOP-UNICAMP demonstrando a presen<;a ae 

altera<;ao na colora<;ao. Ausemc1a de altera<;ao de cor para amostras coletadas 

ap6s 1 mes (A. B) e 3 meses (C) e coloracao r6sea em amostras de 7 (D) e 9 

meses (E) 
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CONCLUSOES 

Com base nos resultados obtidos, e considerando as limita96es 

experimentais do presente estudo, podemos concluir que: 

a) Quando em condi96es laboratoriais, as substancias quimicas auxiliares 

clorexidina gel 2% e clorexidina liquida 2% apresentaram efeito 

antimicrobiano nos periodos experimentais avaliados, independente da 

forma de armazenamento. 

b) 0 aumento da temperatura parece interferir de forma variavel no potencial 

antimicrobiano das substancias, dependendo tambem do microrganismo 

empregado durante a teste. 

c) Em relayao ao pH, observa-se uma tendencia a basicidade e as altera96es 

nao foram capazes de eliminar o efeito antimicrobiano das substancias, 

tanto em condig6es de armazenamento laboratoriais simuladas au mesmo 

na clfnica. 

d) Nao foram observadas altera96es de cor tanto da CHX 2% gel quanta da 

CHX 2% liquida quando armazenadas par 90 dias, tanto a B"C quanta a 

37"C. 

e) Em situavao clinica, de armazenamento em temperatura ambiente, a 

clorexidina gel 2% manteve ayao antimicrobiana satisfat6ria frente ao E. 

faecalis ate 4 meses de armazenamento. Amostras com mais de 7 meses 

de fabricayao nao foram efetivas para a eliminavao do E. faeca/is. 

f) Alterayoes de colorayao foram observadas em todas as amostras do grupo 

com mais de 7 meses de armazenamento em condig6es clinicas, sugerindo 

este como um possivel fator que indica a perda de ayao antimicrobiana da 

substancia. 

ｾ ~ .. --. ·--- . 
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