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APRESENTAÇÃO

A obra “Impactos das Tecnologias nas Ciências Sociais Aplicadas” aborda uma 
série de livros de publicação da Atena Editora, em seus 22 capítulos do volume II, 
apresentam uma seleção de experiências nas áreas educacionais e de saúde que 
são disruptivas, pois provocam e incentivam há mudanças nos padrões, modelos 
ou tecnologias historicamente estabelecidas na educação e para a saúde trazendo 
conhecimentos aplicáveis a determinadas patologias e abordagens clinicas dos 
profissionais da área . 

Os artigos da educação são dedicados aos docentes, gestores educacionais 
que acreditam em  novas técnicas e metodologias são essenciais para o ensino-
aprendizagem do discente moderno. Este volume respalda a aplicabilidade das 
10 competências da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, estabelecendo 
conhecimentos, competências e habilidades que direcionam a educação brasileira 
para uma formação humana, integral e para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 

Destacando as competências:  Pensamento Cientifico, Critico e Criativo -  nos 
artigos que apresentam cases de estimulo a inovação e ciência; Cultura Digital - nos 
artigos que apresentam o uso de novas tecnologias e metodologias os quais obtiverão 
sucesso no processo de ensino-aprendizagem; Responsabilidade e cidadania – 
destacando o artigo do programa PROERD que é reconhecido nacionalmente pela 
eficácia na abordagem da educação socioemocional dos alunos. 

Já os  estudos da área da saúde,  confirmam a preposição dada pela ONU a 
partir  da Agenda dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que norteia 
o alcance de uma sociedade sustentável, indicando diretamente em seu Objetivo 3 
de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, desenvolvendo 
métodos, fomentando estudo e técnicas inovadoras para acesso de todos a saúde de 
qualidade no mundo todo. 

Reforçam a Política Nacional de Humanização, que visa ampliar a relação do 
profissional da saúde com o cidadão, fazendo com que atenção não seja apenas voltada 
para doença, colaborando para uma melhor recuperação do paciente, considerando 
seu estado emocional e sua opinião. 

Diante destas duas perspectivas – Educação e Saúde -  esperamos que este livro 
possa contribuir para adoção de novas estratégias que incentivem os profissionais a 
pesquisa de soluções inovadoras, para a qualidade de vida  integral do novo cidadão.  

Glaucia Wesselovicz
Janaína Cazini
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MANUAL DIGITAL DE INSTRUMENTAÇÃO 
PERIODONTAL COMO RECURSO DIDÁTICO 

AUXILIAR

CAPÍTULO 9

Fernanda Martini de Matos Barros
Universidade de Fortaleza

Fortaleza- Ceará

Roberta Dalcico
Universidade de Fortaleza

Fortaleza- Ceará

Márcia Maria de Negreiros Pinto Rocha
Universidade de Fortaleza

Fortaleza- Ceará

Maria da Glória Almeida Martins
Universidade de Fortaleza

Fortaleza- Ceará

Ana Patrícia Souza de Lima
Universidade de Fortaleza

Fortaleza-Ceará

RESUMO: Os tecidos que circundam o dente 
podem ser classificados como periodonto de 
proteção, formado pela gengiva, e periodonto 
de sustentação, formado pelo cemento, 
ligamento periodontal e osso alveolar. O 
conjunto de doenças que comprometem 
a integridade e o aspecto de normalidade 
do periodonto é classificado como doença 
periodontal. A terapia periodontal local tem 
como objetivo a remoção da placa dental e 
de todos os fatores que possam contribuir 
para o seu acúmulo. O tratamento periodontal 
consiste em raspagem e alisamento radicular 

e são utilizados instrumentos específicos para 
cada situação. Foi observado que os alunos 
do 3o semestre da disciplina de pré-clínica 
I apresentavam dificuldade em reconhecer 
e distinguir os instrumentos utilizados para 
raspagem periodontal laboratorial. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi elaborar um manual 
ilustrativo dos instrumentos (curetas, sondas e 
foices periodontais) necessários na atividade 
laboratorial de instrumentação periodontal 
acompanhados de suas respectivas funções 
e técnica de utilização. Adicionalmente, foi 
realizado um check list de instrumentação 
periodontal abordando biossegurança, 
posicionamento de forma ergonômica do 
operador ao simulador, manequim odontológico, 
e posicionamento do instrumento ao dente. O 
manual foi elaborado de uma forma que o aluno 
tenha fácil acesso e que aproxime a tecnologia 
do processo de ensino-aprendizagem 
despertando o interesse numa forma interativa 
de estudo auxiliar às aulas e material didático 
convencional. Concluiu-se que a elaboração do 
manual de instrumentos periodontais otimizou o 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos 
da disciplina clínica I. 
PALAVRAS-CHAVE: Periodontia. Raspagem 
dentária. Instrumentos odontológicos.

ABSTRATCT: The tissues surrounding tooth can 
be classified as protection periodontium, formed 



Impactos das Tecnologias nas Ciências Sociais Aplicadas 2 Capítulo 9 72

by gingiva, and support periodontium, formed by cementum, periodontal ligament and 
alveolar bone. Set of diseases that compromise the integrity and aspect of normality 
of the periodontium are classified as periodontal diseases. The purpose of local 
periodontal therapy is to remove dental plaque and all factors that may contribute to its 
accumulation. Periodontal treatment consists of scaling and root planing and specific 
instruments are used for each situation. It was observed that  3rd semester Preclinical 
I students presented difficulties in recognizing and distinguishing the instruments used 
for laboratory periodontal scaling. Thus, the objective of this work was to elaborate a 
manual illustrative of the instruments (curettes, probes and periodontal scythe) needed 
in laboratory activity of periodontal instrumentation accompanied by their respective 
functions and use technique. In addition, a checklist of periodontal instrumentation was 
carried out, addressing biosafety, ergonomically operator positioning to the simulator, 
dental manikin, and positioning of the instrument to the tooth. The material has been 
designed in a way that students have easy access and brings technology of teaching-
learning process closer to student’s attention in an interactive form of study that helps 
classrooms and conventional didactic material. It was concluded that preparation of 
the manual of periodontal instruments optimized the teaching-learning process of the 
students of clinical discipline I.
KEYWORDS: Periodontics. Dental Scaling. Dental Instruments.

1 |  INTRODUÇÃO

Compreende-se periodonto como o conjunto de tecidos que envolvem o 
dente e fornecem suporte ao mesmo para que sua função seja mantida. Este é 
composto por cemento, osso alveolar, ligamento periodontal e gengiva (FIORELLINI 
e STATHOPOULOU, 2016; KINANE e STATHOPOULOUO e PAPAPANOU, 2017). 
O conjunto de doenças comprometem a integridade e aspecto de normalidade do 
periodonto são classificadas como doenças periodontais. As doenças periodontais 
são resultado de uma interação complexa entre biofilme e eventos imunoinflamatórios 
do hospedeiro em resposta aos subprodutos bacterianos que formam a placa dental 
(SLOTS, 2017). 

A terapia periodontal local tem como objetivo a remoção da placa dental e de 
todos os fatores que possam contribuir com o seu acúmulo por intermédio da raspagem 
e alisamento radicular (PRESHAW, 2016). Os instrumentos periodontais utilizados na 
terapia são classificados de acordo com os propósitos que se destinam. 

As sondas periodontais são instrumentos de forma cilíndrica, milimetrados 
e de ponta arredondada e têm como função localizar, mensurar e marcar bolsas 
periodontais. A Sonda da Organização Mundial da Saúde (OMS) possui uma pequena 
esfera em sua extremidade de 0,5mm e marcações de 3,5, 5,5, 8,5 e 11,5 mm. A 
Sonda da Universidade da Carolina do Norte (UNC-15) possui 15mm de comprimento, 
marcações a cada milímetro e tarjas por cor no quinto, décimo e décimo quinto milímetro. 
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A Sonda “O” da Universidade de Michigan possui marcações de Williams em 1, 2, 3, 
5, 7, 8, 9, e 10 mm. Dentre os instrumentais utilizados para promover raspagem e 
curetagem, as foices caracterizam-se por possuir uma superfície plana e duas bordas 
convergentes para uma ponta ativa e bem afiada, como a Foice Ponta Morse 0-00 e a 
Foice Mccall 11-12 que são utilizadas supragengivalmente. As curetas periodontais têm 
como finalidade promover raspagem e alisamento radicular e possuem extremidades 
ativas, um ou dois bordos cortantes e uma ponta arredondada (LALEMAN et al., 
2017). Existem dois tipos básicos de curetas: as de área-específica e universais. As 
universais possuem dois bordos cortantes e podem ser utilizadas na grande parte 
das superfícies dentárias, ao contrário das específicas que possuem angulações 
diferenciadas para determinadas faces e grupos dentários. Dentre as curetas área-
específica, as de Gracey são representativas do grupo, estas são compostas por um 
conjunto de instrumentais classificados por numerações, tais como: 5-6, 7-8, 11-12 e 
13-14 (PATTINSON, 2016).

O Curso de Odontologia da UNIFOR conta atualmente com um currículo integrado, 
em que predominam disciplinas essencialmente laboratoriais, denominadas de Pré-
clínica (I, II e III e IV) e disciplinas de estágio, chamadas de Clínica Odontológica 
(I, II e III) e Clínica Integrada (I, II, III e IV). As disciplinas de Pré-clínica introduzem 
os estudantes em novos assuntos ou especialidades odontológicas, que serão 
aprofundados e colocados em prática nas disciplinas clínicas. A disciplina de Pré-clínica 
I é ofertada ao estudante do terceiro semestre do curso de Odontologia e possui carga 
horária de 12 horas semanais, dividida em 6 horas de atividades teóricas e 6 horas de 
atividades práticas. As aulas práticas são realizadas nos laboratórios pré-clínicos e de 
microbiologia, bem como nas clínicas odontológicas. O objetivo principal da disciplina 
consiste em desenvolver nos alunos habilidades e competências necessárias ao 
atendimento odontológico de pacientes com perfil clínico de baixa complexidade. 
As atividades realizadas durante o semestre estão voltadas essencialmente para 
a prevenção, diagnóstico, controle e tratamento da cárie dentária e da doença 
periodontal em estágio inicial, bem como para o controle de riscos associados ao 
contexto de trabalho e para o desenvolvimento de relações interpessoais respaldadas 
em recomendações éticas e legais. 

Ao longo dos semestres, observou-se que esse conteúdo novo e extenso da Pré-
clínica I demanda extrema dedicação e comprometimento por parte dos discentes, 
bem como a utilização de diferentes metodologias de ensino capazes de envolver 
o estudante na aquisição de um conhecimento que será praticado em pacientes no 
semestre seguinte. Sendo assim, grande parte do trabalho de monitoria desta disciplina 
vem sendo realizado no sentido de desenvolver ferramentas de ensino-aprendizagem 
que facilitem a introdução do estudante no mundo da clínica odontológica que se 
iniciará logo em seguida. 

Com base nas dificuldades relatadas pelos alunos, as atividades de monitoria 
voltaram-se ainda mais para a criação de materiais didáticos que pudessem facilitar a 
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aprendizagem dos estudantes. Considerando a dificuldade observada pelos alunos, o 
objetivo deste trabalho foi elaborar um manual com a identificação dos instrumentos 
necessários na atividade laboratorial de instrumentação periodontal, tais como sondas, 
foices e curetas.

2 |  METODOLOGIA

O manual foi desenvolvido pelos monitores e professores da disciplina de Pré-
clínica I do curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza utilizando a software 
PowerPoint para a criação dos slides e posterior conversão para o formato de PDF 
para facilitar o acesso ao manual. Foram selecionados os principais instrumentais 
utilizados na disciplina durante as aulas de periodontia básica, como: sondas (OMS, 
Wiliams, UNC-15), foices (Ponta Morse 0-00 e Mccall) e curetas (Gracey 5-6, 7-8, 11-
12, 13-14). Cada instrumental foi ilustrado junto à sua respectiva descrição e forma de 
utilização para facilitar o entendimento do aluno durante a leitura do manual. 

Ao final do material foi elaborado um check-list abordando biossegurança, 
posicionamento de forma ergonômica do operador ao simulador, manequim 
odontológico, e posicionamento do instrumento no dente. O manual foi elaborado de 
uma forma que o aluno tenha fácil acesso e que incluísse a tecnologia no processo 
de ensino-aprendizagem despertando o interesse numa forma interativa de estudo 
auxiliar às aulas e ao material didático. Adicionalmente, os alunos receberam por mídia 
digital em seus celulares o arquivo completo.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seleção dos instrumentos periodontais abordados no manual deste trabalho 
baseou-se na lista de instrumentais utilizados na disciplina de Pré-clínica I durante 
o aprendizado de procedimentos de raspagem e diagnóstico em periodontia básica. 
Dentre os nove instrumentos selecionados, três foram sondas de exame clínico 
periodontal. 

As sondas são utilizadas na medição da profundidade de sondagem indicando 
a perda de inserção dental. A Sonda da OMS é amplamente utilizada durante exame 
clínico odontológico, na obtenção de Índice de Sangramento Gengival (ISG) e na 
realização de PSR (Registro Periodontal Simplificado), esta sonda possui 11,5 mm 
e marcações em 3,5, 5,5, 8,5 e 11,5 mm; a Sonda PC 15, também conhecida por 
sonda da Universidade da Carolina do Norte, possui 15 mm e marcações a cada 
milímetro, comumente utilizada devido fácil visualização das suas marcações para 
a determinação da profundidade de sondagem; a Sonda “O” da Universidade de 
Michigan, também conhecida por Sonda de Williams, possui 10 mm e marcações em 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, e 10 mm. 
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As curetas de raspagem e alisamento radicular incluídas no manual foram do 
tipo específicas, chamadas de curetas de Gracey (PATTINSON, 2016). A Cureta de 
Gracey 5-6 é destinada para a raspagem supragengival e subgengival de todas as 
faces dos dentes anteriores (incisivos e caninos), já a Cureta de Gracey 7-8 deve 
ser utilizada para a raspagem supragengival e subgengival das faces vestibular e 
lingual/palatina de dentes posteriores (pré-molares e molares) (PATTINSON, 2016). A 
Cureta de Gracey 11-12 tem como utilizadade a raspagem de cálculos supragengival 
e subgengival da face mesial de dentes posteriores, sendo que a Cureta de Gracey 
13-14 possui a mesma função sendo utilizada apenas na face distal dos elementos 
dentários durante a raspagem. 

Diferentemente das curetas, as foice são utilizadas apenas para raspagem 
supragengival, pois possuem dois bordos cortantes e podem causar injúrias ao tecido 
periodontal durante o movimento de raspagem; são elas: Foice Ponta Morse 0-00 
(destinada para a raspagem das faces interproximais de dentes anteriores) e a Foice 
de Mccall 11-12 (utilizada nas faces proximais dos dentes posteriores) (PATTINSON, 
2016). 

É perceptível que, para uma educação efetiva, deve haver transformações 
constantes nos métodos de ensino por meio de ferramentas metodológicas variadas 
que tenham o objetivo de proporcionar melhor desempenho, bons resultados nas aulas 
e um ensino eficaz. No processo ensino-aprendizagem em Odontologia é importante 
a elaboração de atividades que permitam ao aluno o desenvolvimento progressivo 
dos sentidos para a habilidade, competência técnica e compreensão do significado 
dos conteúdos curriculares. Para que isso ocorra, devemos dispor de instrumentos 
pedagógicos que possibilitem a construção do conhecimento de forma didática e 
dinâmica (TOGASHI et al., 2008). 

Observada a dificuldade que os estudantes do curso de Odontologia enfrentam 
durante o processo de aprendizagem para identificação dos instrumentais e correta 
utilização dos mesmos, percebeu-se que esta dificuldade está diretamente associada 
à difícil visualização anatômica do instrumental em tamanho real e identificação do 
bordo cortante, por exemplo. 

Logo, tendo em vista que a função do monitor é facilitar o aprendizado dos 
alunos, foi confeccionado um manual ilustrativo que aborda os principais instrumentos 
periodontais (sondas, curetas e foices), bem como sua forma de utilização, classificação 
e figuras junto ao conteúdo didático. O manual foi disponibilizado virtualmente e tem a 
facilidade de ser acessado e via smartphone ou computador despertando o interesse do 
aluno por ser uma plataforma tecnológica e de forma rápida durante as aulas práticas 
durante a realização dos procedimentos na bancada. O material desenvolvido teve 
uma ótima aceitação dos alunos, pois alcançou o objetivo de facilitar o aprendizado 
dos alunos da disciplina de Pré-clínica I do curso de Odontologia da Universidade e 
Fortaleza.

O uso de smartphones desperta o interesse do aprendizado por ser um recurso 
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tecnológico constantemente utilizado para as mais diversas tarefas diárias. A utilização 
de novas ferramentas é de suma importância para o aprimoramento do processo ensino-
aprendizado e devem ser implementadas com o objetivo de promover a inovação por 
intermédio da tecnologia.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que a elaboração do manual de instrumentos periodontais teve boa 
aceitação pelos alunos e otimizou o processo de ensino e aprendizagem dos alunos 
da disciplina de pré-clínica I da Universidade de Fortaleza. 
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