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Aos meus orientadores Andr�e Augusto Frano Marques e Em��lio Carlos Sponhiado Jr. que ommuita sabedoria, dedia�~ao e amizade tornaram essa jornada mais produtiva e grati�ante.�A todos os meus professores e amigos do Curso de Espeializa�~ao de Endodontia pela divis~ao dosonheimentos e experiênias durante o per��odo que estive na institui�~ao.Cita�~ao po�etia\O que vale na vida n~ao �e o ponto de partida e sim a aminhada. Caminhando e semeando, no�m ter�as o que olher". (Cora Coralina)2 ResumoO tratamento endodôntio em dentes om rizogênese inompleta �e omplexo e exige muita habili-dade do pro�ssional em virtude de oorrer frequentemente em paientes jovens. O imento maisindiado omo tamp~ao apial �e o MTA, que tem sido amplamente testado por suas propriedadesbiol�ogias, qu��mias e f��sias satisfat�orias, por�em, seu alto usto inviabiliza sua utiliza�~ao rotineirapara a maioria dos Cirurgi~oes-Dentistas. No �m do s�eulo passado o imento Portland foi introduzidona Odontologia por possuir propriedades semelhantes ao MTA, om usto aess��vel �a popula�~ao eo-nomiamente desfavor�avel tornando-se ompreens��vel a importânia e o interesse da ompara�~ao dain�ltra�~ao apial do imento MTA e do imento Portland utilizados omo tamp~ao apial em dentesom rizogênese inompleta. O objetivo do presente trabalho visa o uso do imento Portland e MTAomo tamp~ao apial em dentes om rizogênese inompleta.Palavras-have:� Endodontia� Cimento Portland� MTA2.1 AbstratThe endodonti treatment in teeth with inomplete rhizogenesis is omplex and requires a lot ofprofessional skills due to our frequently in young patients. The ement suitable as apial ap is theMTA, whih has been widely tested for their biologial properties, hemial and physial satisfatory,but their high ost prelude their routine use for most surgeons - dentists. At the end of the lastentury the Portland ement was introdued in dentistry by having properties similar to the MTA,at a ost aessible to eonomially disadvantaged people beome understood the importane andinterest of the omparison of the apial leakage of MTA ement and Portland ement used as apialap in teeth with inomplete rhizogenesis. The objetive of this study aims to ondut a literaturereview on use of Portland ement and MTA as apial plug in teeth with inomplete rhizogenesis.Key words:� Endodontis� Portland Cement� MTA 2



3 Introdu�~aoUm dos grandes desa�os da pr�atia endodôntia �e o tratamento em dentes om �apies inompleta-mente formados, j�a que estes apresentam arater��stias anatômias da por�~ao apial e peuliaridadesque di�ultam o tratamento endodôntio (SOUZA, M. L. et al. 1992 [13℄).O �apie deve ser visto omo um teido dinâmio, apaz de reser, desenvolver-se e reparar-se(LOPES, H. P. [11℄; SIQUEIRA JR, J. F.; ESTRELA, C., 1999). O fehamento do forame apialest�a relaionado om os seguintes fatores: est�agio de desenvolvimento da raiz do dente, as ondi�~oesda polpa dent�aria e dos teidos periapiais e, por �m, a substânia empregada omo media�~aointraanal (LOPES, H. P.; SIQUEIRA JR, J. F.; ESTRELA, C., 1999 [11℄).A Odontologia, neste milênio tem demonstrado in�umeros avan�os nas mais variadas espeialida-des. Na endodontia, ressalta-se uma s�erie de materiais que permitem ao odont�ologo a solu�~ao deproblemas om maior previsibilidade e dura�~ao. Entre os materiais enontram-se diversos imentosodontol�ogios que tem sido empregado omo tamp~ao apial.Nessa onstante proura de um material ideal, foi proposto, em 1993, o Agregado Tri�oxido Mineral(MTA), por LEE; MONSEF; TORABINEJAD [9℄, pesquisadores da Universidade de Loma Linda,Loma Linda - Calif�ornia. EUA.Os autores desenvolveram esse material om prop�osito de selar as omunia�~oes entre o sistemade anais radiulares e o periodonto, omparando a apaidade de seu selamento om am�algama deprata e IRM, demonstrando menor ��ndie de in�ltra�~ao marginal om o MTA.Segundo TORABINEJAD et al. (1995) [15℄, o MTA vem sendo apliado em proedimentos l��niostais omo: tratamento onservador da polpa dental em dentes om rizogênese inompleta, em densin dente, omo plug apial em dentes om reabsor�~ao apial e les~ao periapial, omo selador apiale et, demonstrando bons resultados.O imento MTA apresenta exelente apaidade biol�ogia (KOH et al., 1997 [8℄), boa adapta�~aomarginal (TORABINEJAD et al., 1995 [15℄) e seladora (BOTES et al.,1996). Entretanto seu altousto onstitui barreiras para que seu uso seja difundido entre l��nios e espeialistas. Por�em, WU-CHERPFENING & GREEN [17℄, da Universidade de Tufts Boston - Massahusetts, EUA, publi-aram, em 1999, um resumo onde ompararam o MTA e o imento Portland, imento utilizadoem onstru�~ao ivil, observando que ambos os materiais mostravam similaridades maros�opia, mi-ros�opia e omportamento semelhante. Segundo DUARTE et al. (2005) ainda aresentam �asimilaridade no que diz respeito �a baixa onentra�~ao do arsênio entre o imento Portland e o MTA.Esse material apresenta exelente apaidade biol�ogia (KOH et al., 1997 [8℄), boa adapta�~ao mar-ginal (TORABINEJAD et al., 1995 [15℄) e seladora (BOTES et al.,1996). Entretanto seu alto ustoonstitui barreiras para que seu uso seja difundido entre l��nios e espeialistas.Segundo DUARTE et al. (2005) ainda aresentam �a similaridade no que diz respeito �a baixaonentra�~ao do arsênio entre o imento Portland e o MTA.Diante da metodologia empregada, �e razo�avel onsiderar o imento Portland omo um poss��velsubstituto para o MTA nas aplia�~oes endodôntias. Este fato ontribuiu para inserir o imentoPortland neste trabalho, pois o onjunto de evidênias ient���as atuais e futuras pode proporionaro lan�amento de um material mais aess��vel, prinipalmente num pa��s omo nosso.Sendo assim, julgou-se importante a ompara�~ao da in�ltra�~ao apial do MTA e do imentoPortland brano aresido de radiopai�ador em dentes om rizogênese inompleta.
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4 Revis~ao de literaturaS~ao onsiderados dentes permanentes jovens om rizogênese inompleta, aqueles ujo �apie radiular,histologiamente, n~ao apresenta a dentina apial revestida por emento e, radiogra�amente, quandoo extremo apial da raiz n~ao atinge o est�agio 10 de Nolla, quando h�a a forma�~ao ompleta do �apieradiular. (LEONARDO, M. R.; LEAL, J. M.; ESBERARD, R. M. 1978 [10℄).Segundo Souza (1992), virtude do volume pulpar e das ondi�~oes anatômias da por�~ao apial,o tratamento endodôntio dos dentes permanentes jovens om o �apie inompletamente formado setorna problem�atio, apresentando v�arias di�uldades t�enias.De aordo om Lopes (2004), o objetivo primeiro do tratamento de dentes portadores de rizogêneseinompleta onsiste em permitir o ompleto desenvolvimento radiular, quando existe polpa viva, oma utiliza�~ao de t�enia que o onserve at�e a ompleta forma�~ao da raiz, sendo ent~ao realizado o tra-tamento endodôntio onvenional e se o teido pulpar se apresenta nerosado em dentes om �apieaberto, deve-se tentar induzir o fehamento da por�~ao apial da raiz para que oorra o desenvolvi-mento radiular ou fehamento deste forame.Lopes & Siqueira (2004) itam que tamp~ao apial �e desenvolvido para melhor selamento apial eontinuar estimulando o fehamento do mesmo. O fehamento do forame apial ou a omplementa�~aoest~ao relaionados om os seguintes fatores: est�agio de desenvolvimento da raiz do dente; ondi�~aoda polpa dent�aria e dos teidos perirradiulares no momento de interven�~ao; e substania empregadaomo media�~ao intra-anal.Nos asos, de dentes om vitalidade pulpar, as interven�~oes endodôntias no anal radiular devemser evitadas, pois a raiz a ser formada ser�a mais organizada, mais bem estruturada se for �a ustada polpa radiular. O tratamento indiado ser�a denominado apiigênese. (ESBERARD, R. M.;CONSOLARO 1998).Segundo Rafter & Webber esse tratamento tem omo objetivos manter a bainha epitelial deHertwig vi�avel, para dar ontinuidade ao desenvolvimento radiular, o que permite a diferenia�~aode odontoblastos e a produ�~ao de dentina, resultando em paredes radiulares espessas om reduzidoriso �a fratura. Al�em disso, promove o fehamento radiular, riando a onstri�~ao apial natural, oque favoree a obtura�~ao o anal.De aordo om Soares et al. (1996), para onstatar o suesso da apiigênese, devem ser onsi-derados quatro fatores. O primeiro �e a manuten�~ao da vitalidade pulpar por meio da veri�a�~aoda ontinua�~ao do desenvolvimento radiular. O segundo refere-se �a presen�a da ponte de dentina.A evidênia radiogr�a�a da ponte sugere o suesso do tratamento, mais n~ao assegura que o denteontinuar�a o seu desenvolvimento, pois �e prov�avel que a polpa permane�a inamada apialmente.Por outro lado, a ausênia desse teido duro n~ao india o fraasso do tratamento, j�a que o desenvol-vimento apial pode oorrer independentemente de sua presen�a. O tereiro diz respeito �a ausêniade reabsor�~ao dentin�aria interna. O �ultimo fator �e a ontinua�~ao da forma�~ao radiular.Segundo Bezerra da Silva (2005), quando h�a neessidade de tratamento endodôntio radial emum dente om rizogênese inompleta, deorrido de uma inama�~ao pulpar irrevers��vel ou de nerosepulpar, os esfor�os devem ser onduzidos no sentido de induzir a forma�~ao de um teido mineralizadoque promova o fehamento apial e oportunize uma orreta obtura�~ao do anal radiular.Leonardo (2008) ita que a apii�a�~ao �e onseguida atrav�es da ria�~ao de um meio alalino nointerior do sistema de anais radiulares, proporionando a forma�~ao de uma barreira apial de teidomineralizado mesmo ap�os a polpa ter perdido a vitalidade. Para isso �e fundamental o esvaziamentoe a instrumenta�~ao dos anais para a remo�~ao de res��duos e bat�erias, seguidos da oloa�~ao de ummaterial indutor de mineraliza�~ao.ESBERARD (1998) ita ainda que o proesso de reparo de dentes om rizogênese inompleta4



tratados endodontiamente arateriza-se radiogra�amente, pelo apareimento de teido radiopao,obstruindo a abertura apial ou determinando a omplementa�~ao do desenvolvimento radiular.De aordo om Andreasen (1988), o potenial regenerativo da bainha epitelial de Hertwig antesdeterminadas agress~oes permite que esta diferenie a partir de fragmentos que permaneeram vi�aveisno loal, dando lugar �a omplementa�~ao da raiz.Segundo Frank 1966 e Heithersay (1970), onsideraram que o desenvolvimento radiular podeontinuar depois de ontrolada a infe�~ao e que s~ao poss��veis as �elulas da bainha de Hertwig per-maneerem intatas, prontas para reassumirem sua fun�~ao quando oorrer ausênia de infe�~ao.Numerosos proedimentos e materiais têm sido reomendados para se induzir a apii�a�~ao, dentreesses podemos itar o MTA que vêm sendo empregado om suesso omo tamp~ao apial (ESTRELAet al., 2000).Segundo Tavares (1997) [14℄, os imentos pertenem �a lasse de materiais hamados de aglome-rantes hidr�aulios. Esta denomina�~ao ompreende as substânias que endureem quando misturadasom �agua, sendo tamb�em resistente a mesma.TORABINEJAD et al. (1993) iniiaram algumas pesquisas sobre uma substânia experimentalna Universidade de Loma Linda (Calif�ornia, EUA), para o selamento de omunia�~oes entre o dentee as superf��ies externas (LEE et al. 1993 [9℄).Esta substânia foi nomeada Agregado de Tri�oxido Mineral (MTA), sendo seus prinipais om-ponentes o siliato tri�alio, aluminato tri�alio, �oxido tri�alio e �oxido de siliato, apresentandotamb�em outros �oxidos respons�aveis pelas propriedades qu��mias e f��sias do material, omo �oxidode Bismuto que onfere erta radiopaidade ao material (TORABINEJAD et al. 1995 [15℄), sendosugerida desde ent~ao, omo material promissor e adequado para asos de retrobtura�~ao, apresentandoresultados superiores a outros materiais omo am�algama e imentos �a base de �oxido de zino eugenol,utilizados para a mesma �nalidade.Segundo Torabinejad et al. (1995), ompararam a quantidade de in�ltra�~ao de um orante, empresen�a ou ausênia de sangue, em avidades apiais preenhidas om am�algama, Super EBA, IRMe MTA. Onde a presen�a ou ausênia de sangue n~ao teve efeito signi�ativo sobre a in�ltra�~ao doorante, por�em houve diferen�a signi�ativa entre os materiais. O MTA mostrou in�ltra�~ao menordo que os outros materiais, om ou sem ontamina�~ao de sangue.Em 1998, o MTA foi avaliado e aprovado pela FDA ameriana (U. S. Food and Drugs Adminis-tration) e lan�ado omerialmente, em 1999, omo Pro Root MTA (Dentsply, Oklahoma - USA).De aordo om os estudos de Torabinejad et al. (1995), as prinipais mol�eulas presentes no MTAs~ao os ��ons C�alio e F�osforo. Como esses ��ons tamb�em s~ao os prinipais omponentes dos teidosdentais, d�a ao MTA a arater��stia de bioompatibilidade, quando em ontato om �elulas e teidos.As an�alises efetuadas demonstraram que o MTA ap�os tomar presa passa a ser onstitu��do por �oxidode �alio na forma de ristais disretos e fosfato de �alio, om uma estrutura amorfa, om aparêniagranular. O pH iniial �e de 10,2, sendo que 3 horas ap�os a mistura, este aumenta para 12,5 quandoent~ao permanee onstante.Conforme os resultados obtidos por TORABINEJAD et al. (1995) [15℄ e TORABINEJAD etal. (1997) [16℄, o MTA �e um material que apresenta exelente bioompatibilidade aos teidos eproporiona um selamento herm�etio. Estas s~ao arater��stias neess�arias que ummaterial reparadorideal possua, tal omo um bom grau de radiopaidade e, mesmo n~ao apresentando uma boa atividadeantimirobiana (ESTRELA et al. 2000), o seu pH �e inompat��vel om a maioria dos mirorganismos,promovendo inibi�~ao das enzimas baterianas (ESTRELA et al. 1995).De aordo om Eidelman et al. (2001), relataram que o MTA apresenta resistênia a ompress~ao de70 MPa, boa apaidade seladora, bioompatibilidade om os teidos e apresenta-se radiogra�amenteopao. 5



SAIDON et al. (2003) [12℄ hamaram a aten�~ao para o fato de o MTA ser um material aro. Comisso houve a neessidade de estudar novos materiais que apresentassem resultados semelhantes e deusto aess��vel.Em 1824, Joseph Aspdin patenteou um produto denominado imento Portland (CP), obtido apartir da ali�a�~ao da mistura de rohas al�arias provenientes da loalidade de Portland, naInglaterra, e materiais s��lio-argilosos. O produto alinado, depois �nalmente mo��do, apresentavapropriedades aglomerantes quando misturado om �agua.A argamassa obtida apresentava maior failidade de trabalho, apaidade aglomerante e estabi-lidade. A partir de ent~ao, a fabria�~ao e as arater��stias f��siasqu��mias do imento têm evolu��doonstantemente (TAVARES; LUIZ, 1997 [14℄).Tavares et al. (1997) [14℄, itam ainda que os materiais utilizados na omposi�~ao dos imentosest~ao assim de�nidos:1. l��nquer Portland - produto onstitu��do em sua maior parte de siliatos de �alio om proprie-dades hidr�aulias;2. gesso - sulfato de �alio;3. es�oria de alto forno - produto do tratamento do min�erio de ferro em alto forno, obtido sobforma granulada por resfriamento bruso;4. materiais pozolânios - materiais siliosos ou s��lio-aluminosos que por si mesmos possuempoua ou nenhuma atividade aglomerante, mas quando �namente divididos e na presen�a de�agua reagem om hidr�oxido de �alio, �a temperatura ambiente, para formar ompostos ompropriedades hidr�aulias;5. materiais arbon�atios - materiais �namente divididos, onstitu��dos em sua maior parte dearbonato de �alio;4.1 O imento Portland n~ao �e ontaminado om o Bismuto do MTADe aordo om Estrela (2000), o imento Portland, material amplamente utilizado na EngenhariaCivil, tem seus onstituintes b�asios similares ao do MTA. Pequenas diferen�as podem ser enontradasnas diferentes maras omeriais, devido ao fabriante ou ao loal de extra�~ao do mineral.A prinipal diferen�a do MTA em rela�~ao ao imento Portland reside na presen�a de Bismuto2 naomposi�~ao do MTA (ESTRELA et al. 2000).Estrela e Figueiredo (2001), a�rmam que o revestimento pulpar apresenta fun�~oes diretamenterelaionadas aos agentes agressores, omo o selamento dentin�ario que visa impedir a penetra�~ao demiroorganismos, o isolamento t�ermio e o isolamento qu��mio-meânio frente aos materiais t�oxiosinjuriantes ao teido pulpar. Por isso a importânia de testar tais propriedades.WUCHERPFENING e GREEN (1999) [17℄ e ESTRELA et. al (2000), realizaram uma an�alisequ��mia maros�opia e mirosopiamente dos elementos presentes num importante material de usoodontol�ogio, o MTA, e em duas amostras de imento Portland atrav�es de um espetrômetro deuoresênia de raio - X. Os autores demonstraram que os materiais ontêm os mesmos elementosqu��mios.2NE: O MTA �e onstitu��do de quase 80% de imento Portland e 20% de �oxido de Bismuto. O Bismuto �e o elementoqu��mio de n�umero 83 na tabela peri�odia. O imento Portland al�em de ser mais barato �e mais bioompat��vel poisn~ao �e ontaminado om Bismuto, que possui um n�umero atômio superior ao do venenoso mer�urio.6



DUARTE et al. (2002) [1℄, avaliaram a ontamina�~ao bateriana e f�ungia presente no imentoMTA e no imento Portland, de um sao re�em-aberto e de outro aberto a 2 meses. Os materiais foramtestados em testes bateriol�ogios, onde as amostras de imento foram inouladas asseptiamente em3 ml de aldo de BHI e foram mantidas na estufa a 37o�C por 24 horas e em seguida os tubos foramhomogeneizados e as amostras foram plaqueadas, em diferentes meios. Nos testes miol�ogios asamostras foram inouladas asseptiamente em 3 ml de aldo de Sabouraud aresido de lorofeniole foram mantidas na estufa a 25o�C por 72 horas. Ap�os a inoula�~ao os tubos foram homogeneizadose as amostras foram plaqueadas em diferentes meios. Diante da metodologia empregada e da an�alisedos resultados, pode-se onluir que: os materiais utilizados n~ao apresentaram ontamina�~ao.FUENTAS et al. (2003) [2℄ se propuseram a analisar omparativamente a omposi�~ao do imentoPortland e do MTA. Quinze diferentes elementos presentes na omposi�~ao qu��mia do MTA e doimento Portland serviram omo amostra para este estudo. A an�alise qu��mia foi realizada atrav�esde um tipo de espetrometria ICP-ES. As an�alises omparativas revelaram similaridades signi�antesentre os dois materiais, exeto a impossibilidade de se detetar a presen�a de �oxido de Bismuto queest�a presente na omposi�~ao do MTA, usado omo radiopai�ador. Os autores onlu��ram que n~aohouve diferen�a signi�ativa entre os imentos estudados par todas as substânias testadas.DEUS et al. (2003), avaliaram in vitro a itotoxiidade do Pro Root MTA, MTA-Angelus e oimento Portland, por meio da viabilidade metab�olia de ultura de �elulas endoteliais, por teste deredu�~ao do brometo de dimetiltiazol-difeniltetraz�olio. Os autores onlu��ram que a diferen�a n~aofoi signi�ativa entre o grau de itotoixidade dos três materiais em teste.TRINDADE et al. (2003), avaliaram o omportamento biol�ogio, em teido subutâneo de ratos,do imento Portland, isolado e aresido de �oxido de Bismuto em diferentes propor�~oes, em om-para�~ao ao MTA. Utilizaram 30 ratos mahos om aproximadamente 60 dias de vida e 200 gramasde peso, divididos aleatoriamente em grupo: 1) 7 dias; 2) 15 dias; 3) 30 dias, onde ada animal ree-beu 4 amostras, uma de ada material em teste (MTA; imento Portland isolado; imento Portlandaresido de 20% de �oxido de Bismuto; e imento Portland aresido de 30% de �oxido de Bismuto),no teido subutâneo na regi~ao do dorso. Ap�os a bi�opsia os animais sofreram eutan�asia por desloa-mento ervial e nas an�alises foram mandadas para o exame histopatol�ogio. N~ao foram enontradasdiferen�as signi�ativas para a resposta teidual frente ao MTA, imento Portland isolado e imentoPortland aresido de 20% e 30% de �oxido de Bismuto nos tempos de 7, 15 e 30 dias. O grau deinama�~ao diminuiu signi�ativamente no deorrer dos tempos experimentais, de forma semelhantepara todos os materiais avaliados.SOUZA et al. (2003), avaliaram a in�ltra�~ao marginal apial em retrobtura�~ao realizadas omo MTA-Ângelus (Agregado de Tri�oxido Mineral) e o imento Portland Ita�u . Foram utilizados 10dentes humanos, pr�e-molares superiores om ra��zes bifuradas e, obrigatoriamente, separadas. Osdentes foram preparados da irurgia de aesso, a seguir foi realizado a odontometria om a lima tipoK#15 at�e que esta fosse visualizada no forame apial, a partir desse omprimento a lima foi reuada1 mm e esta a posi�~ao foi estabeleida omo omprimento de trabalho. A instrumenta�~ao seguiu,sendo que o batente apial foi onfeionado om a lima tipo K#50. A irriga�~ao foi feita om a �aguadestilada deionizada. Terminada esta fase os dentes foram obturados om imento Endo�l e ones deguta-perha pela t�enia da ondensa�~ao lateral. Os dentes foram divididos em 2 grupos. No grupo1: utilizou-se o MTA omo material obturador e no grupo 2: utilizou-se o imento Portland, sendoque uma raiz utilizou-se amalgama e na outra MTA. Realizada a retrobtura�~ao os dentes foramimersos no nanquim e submetidos �a diafaniza�~ao para avalia�~ao da in�ltra�~ao marginal por meiode um miros�opio de mensura�~ao. De aordo om metodologia empregada podemos onluir que:(MTA) Angelus e o imento Portland Ita�u foram e�ientes no selamento apial em retrobtura�~oes.MENEZES et al. (2004), analisaram histologiamente dentes de ~aes pulpotomizados e tratadosom imento Portland e MTA. A resposta pulpar frente �a prote�~ao om ambos os produtos testadosfoi similarmente favor�avel. 7



BARBOSA (2004) analisou histologiamente ortes de polpas humanas de vinte tereiros molareshumanos ap�os apeamento direto utilizando imento Portland, extra��dos em intervalos de 1, 7, 14 e21 dias p�os-tratamento. Os resultados obtidos permitiram omprovar a bioompatibilidade o imentoPortland, sendo indutor de resposta teidual pulpar reparadora.CAMILLERI et al. (2005) avaliaram in vitro o metabolismo, fun�~ao e prolifera�~ao elular, de formaquantitativa e indireta, na presen�a de MTA e imento Portland. Veri�ou-se que a onstitui�~aoqu��mia dos materiais foi similar. Oorreu um aumento de atividade elular em 24 horas, sendo aadi�~ao de �oxido de Bismuto indiferente na bioompatibilidade do imento Portland.BRAZ et al. (2006), a�rmam serem pouos os dados existentes na literatura que on�rmem oun~ao a genotoxidade tanto do MTA quanto do imento Portland. Os autores avaliaram os linf�oitosperif�erios humanos tratados om MTA e imento Portland em onentra�~oes superiores de at�e 1000�g/mL de 10 volunt�arios atrav�es de ensaio "omet". Os resultados falharam em enontrar algum danono DNA da amostra de linf�oitos, e os autores onlu��ram que a exposi�~ao ao MTA ou ao imentoPortland talvez n~ao seja apaz de aumentar o riso a danos gen�etios em linf�oitos perif�erios dehumanos.FIGUEIREDO et al. (2008), avaliaram a radiopaidade do imento Portland assoiado a diferentespropor�~oes de subnitrato de Bismuto (10, 20 e 33%) omparado ao imento MTA. Utilizaram 25 oposde prova de tubos de polietileno, divididos em 5 grupos de igual n�umero, a partir de uma salp vein19G at�oxia de diâmetro de 13 mm na qual foram feitos ortes de 0,5 m de omprimento, sendodivididos em 5 para ada grupo de teste, 5 para o grupo ontrole positivo (MTA), e 5 para o grupoontrole negativo (Portland). Os resultados mostram que o grupo om 10% de subnitrato de Bismutoapresentou radiopaidade bem maior que a do imento Portland. O grupo om 20% foi o que maisse aproximou quando omparado ao MTA, e o grupo om 3% teve maior radiopaidade �a do MTA.Os autores onlu��ram que quanto maior adi�~ao de subnitrato de Bismuto, maior a radiopaidade.Respetivamente as amostras adiionadas 33, 20 e 10% de subnitrato de Bismuto apresentaram maiorradiopaidade.5 Disuss~aoNa pr�atia atual �e omum a utiliza�~ao do imento MTA, no qual tem mostrado resultados de in-�ltra�~ao menor quando omparado ao am�algama, IRM e ao imento super-EBA (LEE et al., 1993[9℄; TORABINEJAD et al., 1995A [15℄; TORABINEJAD et al., 1995B [15℄; NAKATA et al., 1998),sendo assim onsiderado um efetivo material retrobturador (PITT, et al., 1995; TORABINEJAD etal., 1995C [15℄; ARENS, et al. 1996; NAKATA, et al., 1998; SLUYK, et al., 1998).O imento utilizado para dentes om rizogênese inompleta deve ser de melhor qualidade, n~aoagressivo ao dente, estimulando a forma�~ao de uma barreira mineralizada no loal do orte, om isso,levar o organismo a uma resposta teidual satisfat�oria.O imento MTA permite o proesso reparativo em diversas situa�~oes, induzindo �a deposi�~ao deteido dentin�ario, ement�ario e �osseo, al�em de ser empregado om suesso omo tamp~ao apial nosasos de rizogênese inompleta, pois induz ao fehamento apial sem, ontudo, promover a instala�~aode uma resposta inamat�oria visto que a alaliniza�~ao do imento MTA tamb�em exere uma a�~aoantimirobiana (PITT et al., 1995, TORABINEJAD et al., 1997 [16℄, HOLLAND et al., 1999 [3℄ eSHABAHANG et al., 1999, RUIZ et al., 2003).Al�em disso, o mesmo pode ser indiado omo protetor pulpar, uma vez que permite uma neo-forma�~ao de teido mineralizado e a manuten�~ao do teido onjuntivo pulpar subjaente (HOLLANDet al., 2001B [3℄; MASIOLI et al., 2002; SILVA et al., 2003).Atualmente o MTA paree ser um material indiado para o selamento das perfura�~oes endodôntias8



(LEE et al., 1993 [9℄; HOLLAND et al., 2001A [3℄), no entanto devido seu alto usto, v�arios trabalhosvem sendo desenvolvidos om o objetivo de estabeleer um material de tal qualidade, por�em ompre�o mais aess��vel (HOLLAND, et al., 1999 [3℄). No que se refere �a ompara�~ao do MTA e oimento Portland, ambos mostram apresentar a mesma apaidade de selamento perif�erio, obtendorespostas semelhantes quando utilizados em perfura�~oes radiulares (JUAREZ BROON et al., 2006).Em 1958, GROSSMANN formulou um novo imento endodôntio, o qual apresentava em suaf�ormula subarbonato de Bismuto. Tal omposto foi introduzido ao imento om o intuito de onferir-lhe radiopaidade. Desde ent~ao, o Bismuto vem sendo utilizado na Odontologia om a �nalidade degarantir melhor visualiza�~ao dos imentos endodôntios em radiogra�as.No iniio de 2001, o fabriante do Pro Root MTA revelou a omposi�~ao de seu imento, que �e om-posto de 75% de imento Portland, 20% de �oxido de Bismuto e 5% de sulfato de �alio dihidratado,desrevendo a presen�a do imento Portland omo base na sua omposi�~ao.Outro aspeto de suma importânia nesse ontexto a ser levado em onsidera�~ao �e que, apesardas pesquisas demonstrarem que o imento Portland onstitui basiamente o produto MTA, n~ao sepode, pelo menos at�e o momento, reomendar que esse material seja utilizado em paientes, quandoobtido diretamente de sua embalagem omerial.Independente desses dados �e importante frisar que utilizar o imento Portland diretamente desua embalagem omerial �e invi�avel e embasado n~ao s�o por prin��pios �etios omo tamb�em o dasustenta�~ao jur��dia, que existe quando o produto seja registrado no Minist�erio da Sa�ude, o que n~aoaontee om o imento Portland da forma omo �e distribu��do enquanto material de onstru�~ao.Justamente por tratar-se de um material experimental, muitos estudos devem ainda ser realizados,no intuito de avaliar a apliabilidade linia do imento Portland, previamente a sua utiliza�~ao naOdontologia.6 Conlus~aoDe aordo om a literatura onsultada foi poss��vel onstatar que o uso do imento MTA e do imentoPortland, foram e�ientes omo tamp~ao apial em dentes om rizogênese inompleta.7 ReferêniasEsta monogra�a e as referênias s~ao uma re-edi�~ao do importante trabalho de Kenneth dos SantosSenna que inita esperan�as de obtermos materiais omo o imento Portland omum, mais bio-ompat��veis e menos voltados para o luro na odontologia.Referênias[1℄ DUARTE, M. A. H.; WECKWERTH, A. C. V.B.; KUGA, M. C.; SIM~OES, J. R. de B. Ava-lia�~ao da Contamina�~ao do MTA Ângelus e do imento Portland. J. Br�as Clin OdontolInt. Curitiba, v.6, n.32, p. 155-157, mar/abr. 2002.[2℄ FUENTAS, U. R.; WALLACE, J. A.; FOCHTMAN, E. W. A. Comparative Analysis ofMineral Trioxide Aggregate and Portland Cement. Aust Endod J, Garran, v. 1 n. 29,p.43-44, Mar. 2003. 9
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