
Implicações da Anatomia Radicular dos

Molares na Terapêutica Periodontal

INTRODUÇÃO
A anatomia radicular tem sido citada na literatura como um fator de grande

relevância na instalação e perpetuação das doenças periodontaisi,9,15.16,20,n,23,24 Se
considerarmos dentes multirradiculares, o fator anatõmico radicular assume maior

importância, devido à possibilidade de lesões de nnca, Estas lesões agravam o qua-
.dro da doença periodontal, uma vez que o acesso para a instrumentação é dificulta
do, assim como tomam mais complexas a manutenção por parte do paciente e o
controle por parte do profissionaló,7,29,32,39,4o

De acordo com os níveis de prevenção de LEA VELL & CLARK25, é evidente a
necessidade de prevenção de doenças periodontais em áreas consideradas de maior
risco. Uma vez instalada a doença, deve-se ter em mente o diagnóstico precoce e
pronta intervenção a fim de erradicá-la, ou ao menos limitar o dano ocorrido. Neste
aspecto, GHER & VERNINOJ5,ló enfatizam a importância do conhecimento das es
truturas bucais e especialmente da morfologia radicular.

Este trabalho tem por objetivo revisar a literatura, analisando as alterações
anatõmicas radiculares de molares, as quais devem ser levadas em consideração
quando do exame clínico periodontal, bem como durante o tratamento e a manuten
ção do caso tratado.

REVISÃO DA LITERATURA

Quando há integridade das estruturas dentais e periodontais, certos detalhes
anatômicos radiculares, como por exemplo as cavidades e convexidades, visam au
mentar a área de inserção das fibras do ligamento periodontal, otimizando a ancora
gem dos dentesl9. Com a evolução do processo periodontal destrutivo, estas áreas
anatõmicas passam a ficar expostas ao meio bucal, permitindo sua colonização pela
placa bacteriana, e conseqüente alteração do cemento radicular. A placa bacteriana
sofre processo de mineralização, transformando-se em cálculo, cuja aderência à su
perficie radicular é altamente estável, dificultando sua remoção. As bases da terapia
periodontal residem justamente na eliminação da placa bacteriana e do cálculo e na
descontaminação da superficie radicular, para o que o conhecimento da anatomia
local se faz necessáriol2,18.

Projeções Cervicais de Esmalte:
Projeções cervicais de esmalte (PCE) são prolongamentos do esmalte coronário

sobre o tronco radicular, em direção à concavidade que antecede a entrada da furca.

Estas projeções foram classificadas em graus I, 11, e m, de acordo com seu
avanço pelo tronco radicular, sendo que as de grau m invadem a entrada da furca.

Estudos de SWAN & HURT3l, relacionando as projeções de esmalte com o
osso alveolar, demonstram claramente que a crista óssea acompanha o desenho da
união esmalte-cemento. Isto é facilmente explicado pela necessidade de haver um
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espaço mínimo entre a margem gengiva! e o inicio da crista
óssea alveolar, denominado espaço biológico, para acomoda
ção dos tecidos periodontais de proteção: epitélio juncional e
fibras dento-gengivaislJ,38. Assim, em dentes com projeção de
esmalte grau m, a entrada da finca localiza-se justamente den
tro do sulco gengival ou, na melhor das hipóteses, recoberta
somente por epitélio juncional e, conseqüentemente, qualquer
perda de inserção, por menor que seja, leva a uma exposição
da furca.

A prevIDência das projeções de esmalte parece ser maior
em orientais do que em caucasianos. HOU & TSApo, em estu
do em chineses, verificou prevalência de projeções de esmalte
de 45,2%. Estudos em caucasianos mostraram prevalência de
cerca de 25%17,26.Em indianos a prevalência observada foi de
32,6%33; e em egípcios, de 8,6%5.

As projeções de esmalte, considerando-se molares supe
riores e inferiores, ocorrem com maior freqüência no segundo
molar inferior, e são menos freqüentes no primeiro molar su
periorS·l1.

Estudos relacionando projeções dê esmalte com lesões
de furca são controversos. LEIB e cols.26 não verificaram cor

relação entre projeções de esmalte e lesões de furca. BISSADA
e ABDELMALEK5 verificaram correlação positiva de 51%.
SWAN & HURf33 verificaram que 9,6% dos molares com PCEs
graus 11e III apresentaram lesão de furca, contra 6,1% dos
molares sem PCEs, sendo essa diferença estatisticamente
significante. Já os estudos de HOU & TSApo mostram uma
correlação de 97,5% de PCE grau III e lesão de furca, e de
83,1% para as PCEs de grau 11.

Tronco radicular
O tronco radicular é classicamente definido como a es

trutura radicular comum a todas as raizes de dentes

multirradiculares. Seus limites, no sentido ocluso-apical, são
a junção esmalte-eemento e o início da bifurcação radicular
propriamente dita.

O comprimento do tronco deve serlevado em conta quan
do do tratamento de molares com doença periodontal, especi
almente em termos de prognóstico. Troncos radiculares curtos
devem ser avaliados visando a prevenção de lesões de furca.

Troncos radiculares longos, por apresentarem a bifurca
ção mais distante da junção esmalte-cemento, são menos pro
pensos a apresentarem lesão de finca, quando comparados a
troncos curtos na mesma condição de doença periodontaP4.
Para estes últimos, pequenas perdas de inserção levam à ex

posição da furca e, conseqüentemente, colonização desta por
placa bacteriana. Alguns estudos biométricos demonstram que
a grande maioria dos troncos radiculares medem de 3 a
4mm3,IO,28.

No entanto, dentes com tronco radicular longo, uma vez

apresentando envolvimento de furca, apresentam pior prog
nóstico, uma vez que o remanescente radicular, e por conse
guinte o suporte ósseo, é menor4,30.

A localização da entrada da furca é variável, tanto para
grupos de dentes como também para as faces de um mesmo
dente. SVARDSTROM & WENNSTROM32; MARIN DE LOS
RlOS28 e BARBOZA Jr.3 demonstram que, em molares inferi
ores, a furca localiza-se mais apicalmente nas faces linguais.
Estes autores também comprovam observações de BAIMN de
que a altura do tronco radicular tende a ser maior para mola-
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res inferiores quanto mais distal sua posição no arco dental.
Este fato justifica, total ou parcialmente, a maior porcentagem
de lesões de furca em primeiros molares do que em segundos
molares inferiores20,23,34,35,36,37.

Quanto à entrada da furca em molares superiores, GHER
& VERNIN015 e GHER & DUNLAPI4 verificaram ser a mesial

a mais próxima da junção esmalte-cemento, seguida pela distal
e vestibular. WHEELER41 encontrou equivalência de compri
mento de tronco para as faces vestibular e mesial, e a distal
mais longa. KOVACS22 e CONDElo verificaram valores médi
os muito próximos para as três faces, com o tronco da face
vestibular tendendo a ser mais curto do que nas demais. Atra

vés da análise de todos estes trabalhos, podemos inferir que,
em cerca de 95% dos casos, a separação total das raizes ocorre
a 5,Omm de distância da junção esmalte-cemento e portanto,
do ponto de vista clínico, profundidades de sondagem
indicativas de perda de inserção moderada, em áreas de dentes
multirradiculares, podem na verdade indicar uma lesão mais
complicada.

As concavidades existentes no tronco radicular também

devem ser analisadas, tendo relevância tanto em termos de

prevenção de lesão de furca, quanto de tratamento, na

instrumentação da superficie radicular e nas técnicas de rege
neração guiada, situação na qual sua presença pode dificultar
ou impedir a adaptação das membranas27.

Teto da Furca

BOWER6.7 verificou que, em 58% dos casos, a entrada
da furca tem diâmetro inferior à largura da lâmina dos instru
mentos raspadores manuais, o que demonstra a dificuldade de
acesso ao seu interior. Esta área anatômica também se consti

tui em um desafio para o tratamento das lesões de bi/
trifurcações. GHER & DUNLAP14 verificaram que o teto da
furca pode estar localizado coronariamente à entrada da mes

ma, formando uma espécie de abóbada ou ogiva. Em outras
situações, este pode ter forma de "cul-de-sac", com presença
de crista interradicular ou ponte de cemento unindo as raÍzes.
Esta crista foi observada em 73% dos molares inferiores". ten

do sido observada também em molares superiores
SV ÁRDSTROM & WENNSTROM3I. Estas irregularidades
observadas no teto da furca atuam como nicho de retenção de
placa/cálculo/toxinas bacterianas, e sua completa remoção é
dificil, independentemente da abordagem terapêutica8.2i,29,3i.

CONCLUSÃO

Em face do exposto acima podemos verificar que, além
dos fatores que tradicionalmente influenciam no tratamento
da doença periodontal destrutiva, como profundidade de bol

sa, tipo de microbiota, qualidade do cemento radicular, péro
las de esmalte, etc, os molares apresentam uma anatomia com
plexa, com diversos fatores a ser considerados, isolada e
conjutamente. O reconhecimento destes fatores se faz necessá
rio tanto no estabelecimento do diagnóstico, onde podem estar
atuando como modificadores do curso da doença, como em

termos de prognóstico e na eleição da modalidade terapêutica,
adequando as diversas técnicas a cada situação.

RESUMO

As doenças periodontais têm, como fator etiológico pri-
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mário, a placa bacteriana e seus subprodutos. Uma
multiplicidade de fatores influenciam na qualidade desta pla
ca, bem como em seu potencial patogênico. As bases da tera
pêutica periodontal residem, principalmente, na manutenção
de urna microbiota compatível com saúde, através do controle
de placa e da descontaminação da superfície radicular. Neste
aspecto, o fator anatomia radicuIar pode exercer influência tanto
em termos de prognóstico, quanto de tratamento. Este artigo
se propõe analisar, com base na literatura, fatores anatômicos
das raizes de molares que devem ser considerados ao se avali
ar o status periodontal de um paciente.

SUMMARY

The prirruuy etiologic factor in periodontal diseases are

bacterial plaque and its byproducts. A pool of factors may exert
some influence on the plaque quality, as weIl as in its pathogenic
potential. Periodontal treatment approach relies mainly on the
maintenance of a microbial flora associated with health, as
well as in the elimination ofbacteriaI toxins offthe root surface.

Therefore, root anatomy may play an important role either on
the prognostic or on the treatment planning.

The proposition of this paper is to review the literature,
discussing root anatomy of molar lteeth that might be taken
into account when analising the patient's periodontal status.
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