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APRESENTAÇÃO
Já parou para se questionar como os profissionais de 30 anos atrás buscavam 

informações, conhecimento e atualização? Qual era a disponibilidade dessas novas 
informações? Provavelmente quem tinha acesso a elas era considerado alguém muito 
privilegiado.

A velocidade com que as pesquisas científicas aconteciam e divulgação dos 
resultados, com certeza, eram menores. A tecnologia não era avançada como hoje, a 
globalização não era tão intensa, a internet era algo muito novo.

Toda evolução do desenvolvimento científico nos trouxe até aqui, onde a informação, 
que pode ser transformada em conhecimento, está a um toque ou clique de distância.

Convido-os a navegar pelas páginas do e-book Pesquisa, Produção e Divulgação 
do Conhecimento na Odontologia 2 e que aproveite o privilégio da nossa geração, que tem 
um mundo inteiro de conhecimento à sua disposição.

Ótima leitura!
Emanuela C. dos Santos
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RESUMO: Defeitos de furca são considerados 
fatores prognósticos relacionados à perda 
dentária, sendo, portanto, altamente impactantes 
na saúde periodontal. O objetivo do presente 
estudo é estabelecer uma perspectiva geral sobre 
aspectos relevantes para etiologia, diagnóstico 
e tratamento de defeitos de furca, além de 
apresentar dados descritivos de prevalência. 
Uma busca na literatura foi realizada com o 
intuito de localizar artigos e livros publicados que 
apresentassem informações relevantes tanto da 
etiologia, diagnóstico, tratamento, assim como 
de dados epidemiológicos de prevalência desses 
defeitos. Estabelecer uma perspectiva geral para 
aspectos relevantes e compreender a principal 
etiologia dessa complicação é de extrema 
importância na prática clínica auxiliando, assim, 
no estabelecimento de um diagnóstico precoce, 
de um prognóstico mais favorável e ainda na 
escolha do tratamento mais indicado. Além disso, 
mesmo com poucos dados epidemiológicos a 
nível populacional, foi possível observar uma 
alta prevalência desses defeitos, reforçando a 
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importância de exames de furca na rotina odontológica.
PALAVRAS-CHAVE: Defeito de furca, Epidemiologia, Diagnóstico, Periodontite.

FURCATION DEFECT: A GENERAL PERSPECTIVE
ABSTRACT: Furcation defects are considered prognostic factors related to tooth loss, and 
are, therefore, highly impacting on periodontal health. The present study aims to establish a 
general perspective on aspects relevant to the etiology, diagnosis and treatment of furcation 
defects, in addition to presenting descriptive data on prevalence. A literature search was carried 
out to locate published articles and books that presented relevant information regarding both 
the etiology, diagnosis, treatment, as well as epidemiological data on the prevalence of these 
defects. Establishing a general perspective for relevant aspects and understanding the main 
etiology of this complication is extremely important in clinical practice, thus, assisting in the 
establishment of an early diagnosis, a more favorable prognosis and even in the choice of the 
most appropriate treatment. Besides, even with little epidemiological data at the population 
level, it was possible to observe a high prevalence of these defects, reinforcing the importance 
of furcation exams in the dental routine.
KEYWORDS: Furcation defect, Epidemiology, Diagnosis, Periodontitis.

1 |  INTRODUÇÃO
A definição de defeitos de furca, segundo a Academia Americana de Periodontia 

(2001), compreende uma reabsorção óssea patológica na região anatômica de divergência 
das raízes de dentes multirradiculares (American Academy of Periodontology, 2001). Os 
dentes multirradiculares desempenham um papel importante no sistema mastigatório 
uma vez que são capazes de carregar grande parte de toda carga oclusal, triturando 
e, consequentemente, possibilitando a ingestão de alimentos (BATES; STAFFORD; 
HARRISON, 1975; HEMAE, 1967). Contudo, sua anatomia característica e posição mais 
posterior na cavidade bucal trazem desafios relacionados à adequada higienização (LANG; 
CUMMING; LÖE, 1973; ROUSSA, 1998; SALVI et al., 2014) sendo intensificados após o 
estabelecimento de uma lesão de furca (FLEISCHER et al., 1989; NORDLAND et al., 1987).

Considerando o potencial impacto clínico de defeitos de furca na saúde periodontal, 
o presente estudo tem o objetivo de estabelecer uma perspectiva geral sobre aspectos 
relevantes para etiologia, diagnóstico, e tratamento de defeitos de furca, além de apresentar 
dados descritivos para prevalência dos defeitos.

2 |  METODOLOGIA
Uma busca na literatura foi realizada com o intuito de localizar artigos e livros 

publicados que apresentassem informações relevantes de etiologia, diagnóstico e 
tratamento de defeitos de furca, assim como dados epidemiológicos de prevalência, 
gravidade e extensão. Bases de dados como PubMed/MEDLINE, EMBASE, LILACS/
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BIREME foram utilizadas para as pesquisas com as seguintes palavras-chave: “Defeitos da 
furca”, “Epidemiologia”, “Estudos transversais” e “Periodontite”. As buscas foram realizadas 
até julho de 2020 sem restrições de idiomas.

3 |  REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Etiologia, diagnóstico e tratamento de defeitos de furca
Em 1988, Svärdström and Wennström, por meio do desenvolvimento de uma 

topografia específica para a área de furca, relataram quais características anatômicas 
tornam complexa a remoção de biofilme na área. Essa dificuldade de higienização se deve 
a presença de pequenas convexidades e concavidades, formando picos e depressões na 
superfície da furca (SVÄRDSTRÖM; WENNSTRÖM, 1988). Além disso, alguns componentes 
anatômicos do complexo radicular como o comprimento do tronco radicular, largura da 
entrada de furca, separação das raízes, projeções ou pérolas de esmalte e concavidades 
radiculares podem influenciar no surgimento e progressão de um defeito de furca (NIBALI, 
2018). Todos esses fatores são capazes de afetar não somente o diagnóstico da lesão de 
furca como também são decisivos para a escolha da terapia e consequentemente de um 
prognóstico adequado (AL-SHAMMARI; KAZOR; WANG, 2001).

Entre os possíveis fatores etiológicos para a perda de estrutura óssea na região 
de furca encontra-se fratura vertical da raiz, necrose pulpar e iatrogenia. Entretanto, a 
principal causa para a instalação de um defeito de furca se deve a inflamação associada 
ao acúmulo de biofilme (AZIM; LLOYD; HUANG, 2014; LINDHE, 2010; NIBALI, 2018). 
Indivíduos diagnosticados com periodontite ativa estão suscetíveis a constante progressão 
de perda de inserção (PAGE; SCHROEDER, 1981; PAPAPANOU et al., 2018). Quando 
essa destruição periodontal se concentra na região de bifurcação ou trifurcação das raízes, 
ocorre a exposição da região de furca ao meio bucal (WÆRHAUG, 1980). Portanto, grande 
parte das lesões de furca diagnosticados são decorrentes de um quadro pré-instalado de 
doença periodontal (SVÄRDSTRÖM, 1996).

Um diagnóstico preciso de lesões de furca permite verificar a existência e a extensão 
horizontal do defeito, devendo ser realizado através de uma minuciosa sondagem de todas 
as entradas de furca (NEWMAN, M.G.; TAKEI, H.; KLOKKEVOLD, 2012). A utilização da 
sonda Nabers, de extremidade curvada e com marcações de 3 em 3 mm, permite uma 
melhor avaliação das regiões com o envolvimento e possibilita uma maior reprodutibilidade 
nos exames (EICKHOLZ; KIM, 1998). A classificação desenvolvida por Hamp et al. (1975) 
é a mais utilizada para estudos epidemiológicos e mensura a perda horizontal de tecido 
periodontal em três diferentes graus de acordo com a gravidade. São eles:

Grau I: perda de inserção horizontal de até 3 mm;
Grau II: perda de inserção horizontal maior que 3 mm, mas não envolvendo a área 

de furca por completo;
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Grau III: perda de inserção horizontal de “lado a lado” da área de furca (HAMP; 
NYMAN; LINDHE, 1975).

Além disso, como forma complementar ao diagnóstico clínico, podem ser utilizadas 
imagens radiográficas (GRAETZ et al., 2014; LAKY et al., 2013).

O uso de imagens bidimensionais como de radiografias periapicais ou panorâmicas 
são as técnicas mais disseminadas na prática clínica para avaliação de perda óssea 
(TABA et al., 2005). Entretanto, para o diagnóstico de lesões de furca o seu uso é 
limitado, principalmente devido a frequente sobreposição de estruturas anatômicas 
adjacentes (PAPAPANOU; TONETTI, 2000). Uma possível solução para essa limitação 
seria a implementação de imagens tridimensionais, que fornecem a imagem volumétrica 
e com menos distorções (NASSEH; AL-RAWI, 2018). O uso desse tipo de imagem (3D), 
como a tomografia computadorizada cone-beam, vêm sendo cada vez mais estudada na 
literatura e sendo validada como um método diagnóstico complementar com maior acurácia 
(CIMBALJEVIC et al., 2015; PAJNIGARA et al., 2016; QIAO et al., 2014). 

O defeito de furca é um fator prognóstico significativo para perda de elementos 
dentários em indivíduos com periodontite (HELAL et al., 2019; NIBALI et al., 2017; SALVI 
et al., 2014). A dificuldade de procedimentos terapêuticos na região devido a complexa 
anatomia da furca e a sua frequente associação a bolsas periodontais profundas pode 
estar associada ao alto risco de progressão de doença periodontal (MATIA et al., 1986; 
PARASHIS; ANAGNOU‐VARELTZIDES; DEMETRIOU, 1993). Outro desafio ao tratamento 
de lesões de furca é a quantidade de perda óssea horizontal na região. Quanto mais severo 
é a lesão (graus II e III), maior é o risco de perda do elemento dentário (SALVI et al., 
2014). Apesar das dificuldades impostas ao tratamento periodontal, diferentes modalidades 
terapêuticas foram desenvolvidas nas últimas décadas e são capazes de reestabelecer 
saúde periodontal para a maioria dos dentes com lesões de furca (AVILA-ORTIZ; DE 
BUITRAGO; REDDY, 2015; DOMMISCH et al., 2020; GRAZIANI et al., 2015; LOOS et al., 
1989; MÜLLER; EGER; LANGE, 1995). Contudo, o sucesso do tratamento será mantido 
apenas com o estabelecimento de um regime de manutenção periódica preventiva (REDDY 
et al., 2015; SVÄRDSTRÖM; WENNSTRÖM, 2000).

3.2 Prevalência de defeitos de furca
Svärdström e Wennström (1996) foram os primeiros pesquisadores a avaliar 

detalhadamente a prevalência de defeitos de furca. Os achados demonstram que alguns 
critérios como idade (≥ 40 anos), tipo de arcada (maxila) e a localização da entrada de furca 
(distal) influenciam no aumento dos dados de prevalência. No entanto, o estudo utilizou uma 
amostra de conveniência, composta somente por indivíduos que já apresentassem algum 
sinal de destruição periodontal o que consequentemente superestima os resultados de 
prevalência. Além disso, fizeram uso de uma classificação que subestimava o diagnóstico 
de gravidade, limitando a avaliação da perda óssea horizontal até o centro da área de furca. 
(SVÄRDSTRÖM, 1996).
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Em 2006, Dannewitz et al. trouxeram novos dados de prevalência avaliando mais 
precisamente a perda óssea na região de bifurcação das raízes. Por meio da avaliação 
de 1015 molares de pacientes com periodontite e utilizando a classificação de Hamp et al. 
(1975), uma prevalência de lesões de furca de 28,6% foi identificada para grau I, 19,8% 
para grau II e 8,6% para grau III (DANNEWITZ et al., 2006). Uma avaliação semelhante 
foi realizada em 2016 com 345 indivíduos também portadores de doença periodontal, 
identificando a prevalência de todos os graus de gravidade para 6576 entradas de furca 
(grau I - 36%, grau II - 13,5% e grau III - 5,5%) (EICKHOLZ et al., 2016). Entretanto, 
ambos os dados de prevalência descritos anteriormente foram obtidos em pacientes 
diagnosticados com periodontite, o que impossibilita a extrapolação desses dados para a 
população em geral.

A utilização de exames radiográficos como único método de diagnóstico clínico para 
a detecção dos defeitos também foi reportada na literatura. Uma prevalência de 8,3% de 
molares com lesões de furca para os graus mais graves (grau II e III) foi detectada em 329 
indivíduos suecos de 40 a 70 anos (NAJIM; SLOTTE; NORDERYD, 2016). Diagnosticar 
defeitos de furca por meio de radiografias intrabucais pode subestimar a presença de 
lesões na região devido à produção de uma imagem bidimensional e à possibilidade de 
sobreposição de estruturas (PAPAPANOU; TONETTI, 2000). 

Em 1999 foi publicado o primeiro estudo de base populacional que avaliou 
prevalência, extensão e gravidade de defeitos de furca, composto por 9689 indivíduos (30 
a 90 anos) de uma população norte americana. A avaliação dos defeitos foi realizada em 
dois quadrantes por pessoa, selecionados randomicamente, e utilizando uma classificação 
dicotômica para a gravidade (classe I e II). Os achados demonstraram uma prevalência 
global de lesões de furca de 13,7% e uma extensão para dentes posteriores por pessoa 
de 6,8% (ALBANDAR; BRUNELLE; KINGMAN, 1999). Apesar de apresentar dados de 
prevalência em uma amostra representativa, a extrapolação dos dados deve ser cuidadosa. 
A metodologia empregada pode subestimar os resultados devido a associação da análise 
de apenas dois quadrantes dentários e uma classificação menos detalhada para gravidade. 

Diversos estudos descrevendo essencialmente a prevalência de defeitos de furca 
foram encontrados na literatura. Entretanto, dados epidemiológicos que demonstrem 
uma representatividade populacional tanto para prevalência quanto gravidade e extensão 
são escassos. Além disso, perante o conhecimento dos autores, nenhum estudo buscou 
avaliar grupos populacionais isolados geograficamente, onde o acesso aos serviços de 
saúde geral e bucal é escasso ou inexistente (SKILLMAN et al., 2010). Populações rurais 
tendem a negligenciar sua saúde bucal por serem inconscientes das possíveis doenças 
que acometem a cavidade bucal (NAGARAJAN, 2004; RAMOJI RAO et al., 2016) e, 
consequentemente, apresentam piores condições periodontais (MAMAI-HOMATA et al., 
2010; WANG et al., 2007). Portanto, foi possível observar a necessidade de mais estudos 
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de cunho epidemiológico, capazes de determinar valores precisos de prevalência de lesões 
de furca, atendendo a diferentes grupos populacionais. 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estabelecer uma perspectiva geral para aspectos relevantes aos defeitos de furca 

é de extrema importância na prática clínica. Compreender sua principal etiologia auxilia 
no estabelecimento de um diagnóstico precoce, de um prognóstico mais favorável e 
ainda na escolha do tratamento mais indicado. Além disso, mesmo com poucos dados 
epidemiológicos a nível populacional, foi possível observar uma alta prevalência desses 
defeitos, reforçando a importância de exames de furca na rotina odontológica.
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