




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico  

Camila Alves de Cremo 

Daphynny Pamplona 

Gabriel Motomu Teshima 

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2022 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2022 Os autores 

Copyright da edição © 2022 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Biológicas e da Saúde 

Profª Drª Aline Silva da Fonte Santa Rosa de Oliveira – Hospital Federal de Bonsucesso 

Profª Drª Ana Beatriz Duarte Vieira – Universidade de Brasília 

Profª Drª Ana Paula Peron – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 

Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 

Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4513496Y0&tokenCaptchar=03AGdBq2458SPEQEODzlpQokb908t-TrS0q2mqXiZD6E_s0Whm3-17m2vEy8T6m32llHGBw7IUUXUsDXsYl2ifZ6ylcJRVOwOu41x4ehDsFw5_UQnamyfWyea7fLGzOKX3erqFJvpeKNM5UCMiHww_gNsPDkpu45SBAl3Nq6SyjzbG9FK0SW5tkk0wxo1jwdXUwwqU_DekSrQRdbJEQr0_jmFvIxARjUZ6fb9LY216FLc2QY4i3famcP4_1ctxdQ9cS_w4WEzZWjNkOG0MmGd_Jgkv1mdc8xbWO9eSYAhq1o7MmLZN7Dy5LyJHpiOE0vwQKextWR30f6uvJLxQN6skwsQqnbHZqC82FAYK_4-VHMFabZ96ihZ_uNcsQ5koyhFJTSX9fuEZESvQkrnt3gn3XRWpa3ZyAErKG4F4IyARHmQxM3d6Y6JCW5RIg-Z1Tul4zl7gV9b55T2pKoT3r6Kn2SA27jtUyzT-zw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=EC728E48AFE16A98FFC773D5A8602CDB.buscatextual_0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=EC728E48AFE16A98FFC773D5A8602CDB.buscatextual_0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=3C9AE197E57189A69901A5CA9DA477A9.buscatextual_0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4267496U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773603E6
http://lattes.cnpq.br/5082780010357040


 
Prof. Dr. Cirênio de Almeida Barbosa – Universidade Federal de Ouro Preto 

Profª Drª Daniela Reis Joaquim de Freitas – Universidade Federal do Piauí 

Profª Drª Débora Luana Ribeiro Pessoa – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Profª Drª Elizabeth Cordeiro Fernandes – Faculdade Integrada Medicina 

Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 

Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 

Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Profª Drª Fernanda Miguel de Andrade – Universidade Federal de Pernambuco 

Prof. Dr. Fernando Mendes – Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Saúde de Coimbra 

Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 

Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 

Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 

Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 

Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 

Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. José Aderval Aragão – Universidade Federal de Sergipe 

Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 

Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás 

Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  

Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 

Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Profª Drª Maria Tatiane Gonçalves Sá – Universidade do Estado do Pará 

Prof. Dr. Maurilio Antonio Varavallo – Universidade Federal do Tocantins 

Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 

Prof. Dr. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 

Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 

Profª Drª Sheyla Mara Silva de Oliveira – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Suely Lopes de Azevedo – Universidade Federal Fluminense 

Profª Drª Vanessa da Fontoura Custódio Monteiro – Universidade do Vale do Sapucaí 

Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 

Profª Drª Welma Emidio da Silva – Universidade Federal Rural de Pernambuco 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767996D6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4574690P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751642T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4125932D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785541H8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707037E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4721661A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730006H5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799345D2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4431074H7
https://orcid.org/0000-0002-5205-8939
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4421455Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777457H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732623J3&tokenCaptchar=03AGdBq24iB-Pof08yPIxT6yxqim-Gnz-Y1IERLxwCNF6X8B9QzolzMoUtSDkPD6WZqA3yZ9AocEA-Ms1KKdTiOsRHg3DhIQwGo4ezaV3L0m_jo_oNAt2bpDjn-YYZVFAVh_wflb5D7E2YzRSy1Owzi0PkDAULG_dxn3s8nGd7OI4JiQUTInBUYirVwP-tlf_CP0AcGDIRSR6_ywnG_r5InTp1TG4mF2qZpMSWM8YklIs672ldbN7qYBYirnIjtrefebeiYbxomms41FywGx-yEcO10Ztb8x6DRdgHU_a6cXS8Z5k5ISxMK1MurH5TXXMv9GTYdgr_kZ6P2pZflXWlKOY_cNoCwIwSPAUTQ1VJR-fpO869k8oAgy1VpCxPKUoVcP6Vb9d4XrDijweLhiAXfO1_iH0V6LyUyw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730979Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770360J4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4177965H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762258U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769144H2&tokenCaptchar=03AGdBq24Yxzjqjp7LskrufFVo0QrNAEv_wS-y9Yis7IH_xN8FImtn8T7wzW4CuISziPu87d95GO0da-CoAH7yG2-Z2mAJEQjgvyA7RGZsPKjEBx32rZJKmJkeRFMazOtWfpab87pjaC_XpeRceOifpsHXhAnXcuOqREUS4W1iUHMb0B_kvJKY7FRdnJRer3EHn5Ez_79p0cFso7UE5Ym0ET4ptZXWlpQ4RcrS0hQDiJS-IDoKSOxiaCZF9pFNEWki2O6bRejqfEqUlEGc3UTwcq_vkXTUgvNSnjeSCGbS09fo5UGVZP1Q1YNrzuIHhujGsB_BvTjjlC7fLNxfU2r2qpuzV9xULL7P5sLJPBFGqY_mZQuN-2tBIEujGguY81LwJm0GB4sgtmYJDc-JU-tiU1QrsExBI9_OKg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://lattes.cnpq.br/1353014365045558
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4469747P8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4227371A7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4417033E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723835T5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208877H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4467061D7&tokenCaptchar=03AGdBq267s04IEVTMOWiqwurh_lBmUoi-vS7BW6P--0eLLmrOX3otZcGuK9_kzkerITV0xTmMad5fjY73BQjeAr5HU9a3VsN-BCAhIdFq3Bt2GghD1Sac4QbYFTuCxGCEajtFe9GBasPKJhvDIpQspDMnFXYyXhHAERpCeeFfUl-iWYu92wzV213OW5WT39pXNY-Eox-fBJemXlD4lUsNjSNqJhZOaj3MQ-6ZihaP2Bg1nKJ0H9sKrRw-M0ZFfilSGsFeVwe3HiyIPVrLdZmeB7rN1ldWt1HHwAcgJKtUFD_QaprpSqT135HrPW6GG3n5UBd7lKNvk0MnETJZHSV49UlnpJDy3cXwa7ZZu2KGU4X3fIN6o1YHVJzMsQXodx0lT8nC0uhPIUElyD694XgZv0L-mmWMl1PrDw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208106A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728374J9&tokenCaptchar=03AOLTBLSd782i965vCUhSY1Tf89Z5X-2c8WmQvb5mB04zomll-Y2szBLd81HYsfkufWR-gBq5feMUL2LWVFOYezaaB_N8HJrg444SriTsScGQwNgFRlNqEFWVKgyr2LcdZC3TwBSOhFrHcx-fB9E_MLK9TEcuTIrweDsrLptGONUQHuGFs0w5Tq8zQpUJ1oBPW9PWJ8VOWknBRF_vyVj1043dMF4u7HT9lUeOC53CV1mxxrgJEBlXqXYuUVzFKRNUjZtRAg0W3aGDTT2BjW1kOtBkozSKnk_ZrFpMuxqzujBD_5zoN8hKsmKWbn3uvYuw3FAHhvtXhc6GbwtFn3NTSeOo1d4iFG-ODet7uvVFJJSRSVuPPDEtHMRVcm082SntHNs8rB_cBPJmK54nRqSxougSpTfA7kq3Zjn_SoOeKo22R-2b_C9U4nAfxhKkzip5nV4cA1A13DrZ2vOSMGmMiBVqvhhr5ywn6Quy_pPEuWwca5XKP15frqfeIQiObr5VsyngYyyE7JyIDfhQ1UDigdsGHLGH2ZEl_Y1Mf83-z6bui470oWfCD8hBgg9UBOgnyvJ91B6S1qDi
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4750685J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773701H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4496674E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4765517P4&tokenCaptchar=03AGdBq25L0ZeMenyvmbGxNKYMxIjTZE_z2C_MkOvUgthueD01gklc0ZTmcWYcnYkybfPMYonWrO6eO724-9ItpTYdLDvhGTCcartqOGt8BGblsu2kRVj0OY8DQZLY6SoGSTCfW9q6VtakFtQdluBPvPtQ2AxvjIwU-4lb5tiksAVt6oPhWe5S6V8XzRbPzussTkPtBJxx0-7feaS45R6KjgjmrVx-3CehyCnPDSMrlAaVtSKj9y3LNtUAHB05sbCL8JhdZLKsaXzJ4wOYHcT6L0kX2WipKTwj9uC0ILrBsOLBKqmKNw9YscHOTJUkXWTNGWZiPXCBdG5qgwPVjYeCX3DN1Nkz6ZfIyMOFs45XAi7fzyWo2GydjhoBktYm_9oIKPeSP2eTA07gAtlODiAOhtyRYDb_9X7gs-EZ-ybLGFTzQME-HmjOtfOAGWQinEMQ_cBP5fT9Cfj9dCED77E_dXydXoIDyEoDWg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708470J3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4241566A7


 
Gestão e políticas públicas em odontologia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizadora: 

 

Daphynny Pamplona 

Maiara Ferreira 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Emanuela Carla dos Santos  

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

G393 Gestão e políticas públicas em odontologia 2 / Organizadora 

Emanuela Carla dos Santos. – Ponta Grossa - PR: 

Atena, 2022. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-258-0037-0 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.370223003 

  

1. Odontologia. 2. Saúde bucal. I. Santos, Emanuela 

Carla dos (Organizadora). II. Título.  
CDD 617.6 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código Penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO

As pesquisas científicas sempre visam o aprimoramento de determinada área para 
que seja entregue aos usuários um serviço de qualidade. A mesma lógica se segue na 
odontologia. No setor público, estudos sobre a necessidade dos indivíduos e formas mais 
eficientes de ofertar de saúde bucal embasam a gestão e organização de políticas públicas.

Este e-book traz um compilado de estudos de várias áreas da odontologia e 
dissemina o conhecimento para a comunidade científica.

Espero que a leitura do conteúdo aqui apresentado desperte cada vez mais sua 
busca pelo conhecimento.

Emanuela Carla dos Santos
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RESUMO: A ansiedade está presente na maioria 
dos pacientes submetidos a eventos cirúrgicos 
realizados em âmbito ambulatorial sob anestesia 
local, em especial às extrações dentárias e 
as instalações de implantes dentais ósseo-
integrados, as quais simbolizam para os pacientes, 
situações predisponentes a desencadear 
quadros de grande medo e ansiedade dental. 

Existe um forte impacto negativo do aumento dos 
níveis de ansiedade pré-operatória na percepção 
da dor e do processo de recuperação. O objetivo 
deste estudo foi avaliar a existência de diferença 
no grau de ansiedade em pacientes (n=120) 
submetidos a cirurgias de instalação de implantes 
dentários em nível ambulatorial, com pacientes 
que fizeram apenas anamnese e exame clínico 
na Faculdade de Odontologia do CESCAGE - 
Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais. 
Os pacientes foram divididos em dois grupos, 
conforme a modalidade clínica empregada: 
Grupo 1 - composto por 60 pacientes que 
necessitavam de diagnóstico (exame clínico e 
anamnese) e Grupo 2 - formado por 60 pacientes 
submetidos a cirurgias de implante dental ósseo 
integrado. A ansiedade foi determinada pela 
Dental Anxiety Scale (DAS) de Corah, aplicada 
antes da realização dos procedimentos. Sendo 
que o Grupo 1 obteve de média = 2,36 (dp = 0,73) 
enquanto Grupo 2 = 2,33 (dp = 0,68). O Grupo 1 
se mostrou ligeiramente mais ansioso, entretanto 
ambos procedimentos são considerados 
ansiogênicos para a população analisada, o que 
ressalta a responsabilidade do cirurgião dentista 
em saber manejar tal situação.
PALAVRAS-CHAVE: Ansiedade; Implante 
dentários; Ansiedade ao tratamento odontológico.

LEVEL OF ANXIETY IN PATIENTS 
UNDERGOING DENTAL IMPLANT 

SURGERY 
ABSTRACT: Anxiety is present in most patients 
undergoing surgical events held on an outpatient 
basis under local anesthesia, especially dental 
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extractions and installation of bone-integrated dental implants which symbolize for patients 
predisposing situations of great fear and dental anxiety. There is a strong negative impact 
of increased levels of preoperative anxiety in pain perception and in the recovery process. 
The goal of this study was to assess the existence of differences in the degree of anxiety 
in patients (n = 120) undergoing installation of dental implants on an outpatient basis, with 
patients who were submitted only to anamnesis and clinical examination in the Faculty of 
Dentistry Cescage - Superior Teaching Center of Campos Gerais. Patients were divided into 
two groups according to the clinical modality employed: Group 1 - composed by 60 patients 
requiring diagnosis (clinical examination and anamnesis) and Group 2 - formed by 60 patients 
undergoing dental implant surgery. Anxiety was measured by the Dental Anxiety Scale (DAS) 
to Corah, applied prior to the procedures. Group 1 had a mean = 2.36 (SD = 0.73), while Group 
2 = 2.33 (SD = 0.68). Group 1 showed to be slightly more anxious, though both procedures 
are considered anxiogenic for the population studied, which emphasizes the responsibility of 
the dentist to handle such situation.
KEYWORDS: Anxiety; Dental implant; Dental anxiety

1 |  INTRODUÇÃO
Os tratamentos odontológicos, especialmente as cirurgias bucais, são comumente 

relacionados a quadros de medo e ansiedade nos pacientes (GOH, BEECH & JOHNSON, 
2020). Essas emoções, apesar de muito semelhantes, são conceitualmente distintas. A 
primeira é uma emoção primária e imediata frente a um perigo identificável (CAMACHO-
ALONSO, et al., 2019), o que resulta em alterações comportamentais e neurovegetativas 
pela experiência desagradável e gera a chamada situação de luta ou fuga (MURAD, INGLE 
& ASSERY, 2020). Já a segunda é uma emoção difusa e ocorre quando a pessoa transfere 
as emoções para uma situação imaginada, sem mesmo ter a presença do estímulo, 
associada com sentimentos de tensão e preocupação (CAMACHO-ALONSO, et al., 2019; 
POLMANN, et al., 2019; MURAD, INGLE & ASSERY, 2020). Tanto o medo, quanto a 
ansiedade odontológica, resultam numa menor procura por tratamentos dentários além 
de cancelamentos ou não comparecimento dos pacientes nas consultas (CHANPONG, 
HAAS & LOCKER, 2005; POHJOLA, et al., 2007; CARLSSON, HAKEBERG & WIDE 
BOMAN, 2015; BEAUDETTE, et al., 2017), visto que o medo dental é o quarto medo mais 
comumente encontrado na população em geral (TANIDIR, ATAC & KARACELEBI, 2016). 
Por essa razão é importante para o cirurgião dentista ter o conhecimento de como manejar 
os pacientes com ansiedade dental na rotina clínica.

A evasão das consultas odontológicas piora os quadros de saúde bucal encontrados 
nos pacientes (DE JONGH, SCHUTJES & AARTMAN, 2011; DOU, et al., 2018; GOH, 
BEECH & JOHNSON, 2020). Lesões cariosas avançadas, doença periodontal, dentes 
impactados e outras condições que poderiam ser revertidas com consultas regulares são 
amplamente detectados nesses pacientes (WINITSKY, et al., 2018). Com isso muitos 
elementos dentários não têm condições de serem mantidos em boca, sendo considerados 
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condenados, e, com isso, tratamentos mais invasivos fazem-se necessários (ARMFIELD 
& KETTING, 2015), como as exodontias simples e múltiplas, instalação de implantes 
dentários e realização de enxertos ósseos e gengivais. 

A implantodontia é a área de escolha para pacientes com ausências dentárias 
unitárias ou múltiplas, seja pela estética, conforto ou pela eficiência mastigatória resultantes 
desse procedimento (WANG, et al., 2019). Porém muitos pacientes evitam os implantes 
dentários pela ansiedade odontológica, com receios de possíveis quadros de dor durante e 
após o procedimento cirúrgico (LIN, WU & YI, 2016; ADLY, et al., 2021). Estudos mostram 
variações de 54% a 92% de ansiedade odontológica presente nos pacientes que receberam 
tratamento odontológico, como implantes e extrações (LALABONOVA, 2015; DOU, et al., 
2018; CAI, et al., 2020). Esses quadros geram alterações fisiológicas, como o aumento 
da pressão arterial (POLMANN, et al., 2019), diminuição do limiar de dor, com o paciente 
relatando maior sensibilidade dolorosa do que realmente está sentindo, (VEDOLIN, et al., 
2010; FARDAL & MCCULLOCH, 2012) e até afetar a resposta imune pelo aumento da 
atividade simpática e dos níveis dos hormônios de estresse (WANG, et al., 2019). Esses 
fatores resultam em desconforto e em um pior quadro pós-operatório ao paciente (CAI, et 
al., 2020).

Muitos estudos mostram que procedimentos cirúrgicos, como as extrações e 
instalação de implantes dentários, sejam eles unitários ou múltiplos, tendem a apresentar 
maiores quadros de medo e ansiedade nos pacientes (LÓPEZ-JORNET, CAMACHO-
ALONSO & SANCHEZ-SILES, 2014; CABBAR, BURDURLU & TOMRUK, 2018), porém 
poucos estudos comparam pacientes que irão passar por procedimentos cirúrgicos com 
outros procedimentos. O objetivo deste estudo é avaliar a diferença no grau de ansiedade 
nos pacientes que iriam ser submetidos a dois procedimentos clínicos diferentes: exame 
clínico e instalação de implante dentário.

2 |  METODOLOGIA
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana do Centro de 

Ensino Superior dos Campos Gerais – CESCAGE/Plataforma Brasil (Número do Parecer: 
482.923/2013). A pesquisa foi realizada com entrevistas estruturadas realizadas com 120 
pacientes voluntários atendidos nos cursos de Odontologia do Centro de Ensino Superior 
dos Campos Gerais – CESCAGE e de Especialização em Implantodontia (AEL Cursos) 
que ocorre na mesma instituição de ensino. Os pacientes participantes foram entrevistados 
antes de serem atendidos, adotada a técnica de amostragem por conveniência. Os critérios 
de exclusão foram pacientes com dificuldade motora de escrever e de compreensão do 
questionário, que não pudessem realizar as cirurgias de instalação de implantes bucais, 
como, por exemplo, os que efetuassem uso contínuo de anticoagulantes e antiagregantes 
plaquetários nos últimos 6 meses, pacientes gestantes ou lactantes, que apresentassem 
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quadro instalado de pericoronarite, diabetes mellitus descontrolada, pacientes hipertensos 
e os que se recusaram a participar da pesquisa. Quantos aos critérios de inclusão foram 
todos os pacientes que realizaram exame clínico e anamnese ou que seriam submetidos a 
cirurgia de implantes dentários e que concordaram em participar da pesquisa e assinaram 
o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).

A coleta das informações ocorreu no período compreendido entre março de 2013 
a abril de 2014. Os pacientes foram divididos em Grupo 1 (G1) – controle – composto 
por pacientes que fizeram apenas o diagnóstico (exame clínico e anamnese) e Grupo 
2 (G2) – implante – cujos integrantes foram submetidos a procedimentos cirúrgicos de 
instalação de implantes dentários. A análise do nível de ansiedade dos voluntários perante 
os procedimentos ocorreu com o auxílio da escala de Corah - Dental Anxiety Scale (DAS) 
(Figura 1), preconizada em 1969 (CORAH, 1969) e utilizada desde então em vários estudos 
na sua forma original ou modificada (CORAH, GALE & ILLIG, 1978; KAZANCIOGLU, et al., 
2015; SANTUCHI, et al., 2015; WU & GAO, 2018; PITUłAJ, et al., 2020). Por sua ampla 
utilização consiste em uma ferramenta eficiente e bem documentada para estudos dessa 
natureza. Esta escala consiste em um questionário para avaliar o grau de ansiedade dos 
pacientes em relação ao tratamento odontológico. É composta por quatro perguntas, 
com cinco alternativas de respostas para cada questionamento. Para cada alternativa é 
atribuído um valor, em ordem crescente, numa escala de cinco pontos, e o escore total 
de pontos obtidos é encontrado pelo somatório das quatro questões (Figura 1). A escolha 
de uma alternativa (A) eleva a pontuação em 1 ponto, (B) em 2, (C) em 3, (D) em 4 e 
(E) em 5 pontos, o que leva a um escore total de pontuação com variação entre 4 e 20 
pontos. Os escores totais classificam os pacientes de acordo com o grau de ansiedade 
(Quadro 01). Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística para interpretação 
posterior. Os valores da escala de ansiedade dental de Corah foram analisados, levando-se 
em consideração o gênero e a modalidade do procedimento, utilizando-se o teste de Mann 
Whitney e o nível de correlação entre as variáveis Ansiedade (Corah) e idade foi avaliado 
utilizando-se o teste de correlação de Spearman.
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Figura 1 – Questionário de Identificação do Grau de Ansiedade de Corah (DAS).

Pontuação Grau de Ansiedade Nível

Até 4 pontos Indivíduo não ansioso Nível 2

De 5 a 8 pontos Baixo grau de ansiedade Nível 1a

De 9 a 12 pontos Moderado grau de ansiedade Nível 1b

Acima de 13 pontos Exacerbado grau de ansiedade Nível 1c

Quadro 1 – Classificação do grau de ansiedade. Modificado de Corah (1969)

3 |  DESENVOLVIMENTO
Foram entrevistados 120 pacientes com variação de idade entre 13 e 68 anos, os 

quais apresentaram média de idade de 40,2 anos. Desses, 50 eram homens (41,6%) com 



 
Gestão e políticas públicas em odontologia 2 Capítulo 9 114

idade média de 47,3 anos e 70 mulheres (58,3%) com média de 34,8 anos. A análise da 
consistência interna do DAS (Dental Anxiety Scale) foi realizada para avaliar a confiabilidade 
do instrumento, o que indica que a escala tem boa consistência.

Com os escores obtidos com o auxílio do DAS os pacientes foram clasificados pelo 
grau de ansiedade (Quadro 2) em: indivíduo não ansioso (nível 2); baixo grau de ansiedade 
(nível 1a); moderado grau de ansiedade (nível 1b); exacerbado grau de ansiedade (nível 
1c). O grupo com maior percentual encontrado foi o de baixo grau de ansiedade (70,8%), 
seguido por moderado grau de ansiedade (15,8%) e exacerbado grau de ansiedade (10,8%). 
O grupo com menor percentual foi o de individuos não ansiosos (2,5%). A comparação entre 
os níveis de ansiedade dos grupos controle (G1) e implante (G2) foi realizada por meio do 
teste não paramétrico de Mann-Whitney. Essa análise demonstrou não haver diferenças 
estatisticamente significantes entre os grupos experimentais (p=0,803). A média dos 
escores dos grupos controle e implante encontrados estão ilustrados no Gráfico 1, sendo 
que a mediana foi igual a 2,0 para os dois grupos. O desvio padrão (dp) do Grupo controle 
foi igual a 2,36 (0,73) e para o Grupo implante foi igual a 2,33 (0,68). Aplicando-se o mesmo 
teste com a finalidade de comparar os resultados encontrados entre homens e mulheres, 
também não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes (p=0,06), como 
demonstrado no Gráfico 2.

O nível de correlação entre as variáveis ansiedade (Dental Anxiety Scale - DAS) e 
idade foi avaliado utilizando-se o teste de correlação de Spearman, o qual demonstrou não 
haver correlação estatisticamente significante entre as 2 variáveis (p=0,616).

Grau de Ansiedade/Nível Percentual de Ansiedade (%)

Indivíduo não ansioso (nível 2) 2,5 % (n=3)

Baixo grau de ansiedade (nível 1a) 70,8 % (n=85)

Moderado grau de ansiedade (nível 1b) 15,8% (n=19)

Exacerbado grau de ansiedade (nível 1c) 10,8% (n=13)

Quadro 2 – Percentual de pacientes presentes em cada grupo clasificados de acordo com o escore do 
grau de ansiedade.
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Gráfico 1 –  Média e desvio padrão segundo a modalidade de procedimentos.

Gráfico 2 –  Média e desvio padrão segundo a modalidade de procedimentos dos grupos comparado 
ao gênero.
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Na literatura são encontrados muitos estudos que mostram a relação direta 
entre o aumento da ansiedade dental nos pacientes frente a procedimentos cirúrgicos, 
principalmente (LIN, WU & YI, 2017; ADLY, et al., 2021). Zhang et al. (2019) avaliaram 
a relação entre ansiedade e percepção de dor no tratamento com implantes dentários e 
concluíram que a ansiedade odontológica foi muito encontrada nesses pacientes e provocou 
aumento na percepção de dor, justificado pela diminuição no limiar de dor nos pacientes 
avaliados (CAI, et al., 2020). Porém os resultados obtidos nesse presente estudo sugerem 
que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos que passaram pelo 
exame clínico e anamnese – grupo controle (2,33 ± 0,73) – e os pacientes que iriam receber 
implantes dentários – grupo implante (2,36 ± 0,68). 

Vários fatores podem justificar esses resultados encontrados. A presença de um 
grupo controle com pacientes que serão apenas avaliados traz um panorama maior 
quando comparado com estudos que avaliam apenas pacientes cirúrgicos. CARLSSON, 
HAKEBERG & WIDE BOMAN, 2015 e BEAUDETTE, et al., 2017 relatam que o medo e 
a ansiedade levam os pacientes a evitarem ou cancelarem suas consultas, portanto a 
ansiedade não é exclusividade dos procedimentos cirúrgicos. O fato dos pacientes que 
serão submetidos a uma cirurgia de implante dentário já terem sido previamente atendidos 
pelo profissional e concordado com o procedimento proposto sugere uma experiência 
positiva na consulta e com isso, o paciente firma uma relação de confiança em relação 
ao profissional. Isso afeta diretamente a ansiedade odontológica, já que experiências 
negativas e influências externas causam maior ansiedade dental (CARTER, et al., 2014; 
APPUKUTTAN, et al., 2015; SAATCHI, et al., 2015; GOH, BEECH & JOHNSON, 2020). 
Outro ponto a ser considerado é que os pacientes do grupo controle foram avaliados por 
acadêmicos do curso de Odontologia. Já os pacientes do grupo implante foram submetidos 
ao tratamento por profissionais já formados e que estavam cursando especialização. 
As habilidades técnicas e de comunicação são fatores que influenciam diretamente a 
resposta de ansiedade por parte do paciente (ARMFIELD & HEATON, 2013). Esses fatores 
abordados abrem possibilidades de novos estudos para melhor elucidação acerca desse 
tema.

Não foram encontradas diferenças significantes neste estudo entre a maior 
prevalência de ansiedade quando comparado o sexo dos pacientes (p=0.06), porém 
o público feminino apresentou maior grau de ansiedade no grupo controle. A revisão 
sistemática de Goh, Beech & Johnson, (2020) mostrou que o gênero dos pacientes é um dos 
fatores que mais influenciam na ansiedade, sendo o público feminino os que apresentam 
os maiores índices. O estudo de Katanec et al. (2018) também evidencia maiores índices 
no sexo feminino quando avaliado a ansiedade odontológica e medo médico. Na revisão 
sistemática de Murad, Ingle & Assery (2020), foram encontrados 6 estudos que mostraram 
relação significativa em relação ao gênero e ansiedade. Porém os autores justificam que 
fatores culturais e diferenças nos métodos de obtenção dos dados entre os estudos podem 
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influenciar a comparação entre os grupos.
Para controlar ou amenizar os efeitos da ansiedade odontológica, pode-se citar o 

uso de sedação total, sedação mínima com o uso de fármacos, como os benzodiazepínicos, 
medicamentos pré-operatórios para controle da dor e inflamação, aromaterapia e a 
comunicação prévia entre paciente e o cirurgião-dentista para criar uma relação de 
confiança. Um dos métodos mais utilizados para este fim é a introdução dos medicamentos 
benzodiazepínicos. Dentre eles o midazolam é o mais utilizado por sua eficácia, segurança 
e rápida absorção (DE MOARES, et al., 2019). Além disso, o paciente pode ter amnésia 
retrógrada pelo uso dessa medicação, o que é um fator positivo para pacientes ansiosos 
(DE MOARES, et al., 2019). O seu uso é mais relatado do que a sedação total pela 
facilidade e bons resultados obtidos, visto que a sedação total depende de uma equipe com 
anestesista para sua realização. O uso de analgésicos e antinflamatórios não esteroidais 
(AINES) também são relatados como um artifício para controlar o estresse e a ansiedade 
nos pacientes pelo controle da dor e inflamação no transcirúrgico. Mischkowski, Crocker 
& Way (2016) e Adly, et al. (2021) concluíram que o paracetamol diminui o estresse e a 
ansiedade nos pacientes por promover uma maior tolerância a dor. Hibel, et al., 2006 e 
Adly, et al., 2021 mostram que o paracetamol tem maior eficácia para controlar a dor e 
ansiedade do que os AINES.

A aromaterapia vem sendo muito estudada e inserida na rotina clínica como um 
artifício não farmacológico de controle da ansiedade odontológica, e consiste na dispersão 
de óleos essenciais no ambiente (CAI, et al., 2020). Estudos mostram alterações fisiológicas 
e emocionais nos pacientes, que apresentam melhoras de humor e alívio de sintomas de 
dores (LEE, et al., 2012; ZHANG et al., 2013; PUROHIT et al., 2021). Na revisão sistemática 
de Cai et al. (2020) os autores relatam que a maioria dos estudos selecionados mostraram 
diminuição nos quadros de ansiedade e dor nos pacientes odontológicos. Segundo Jimson, 
et al. (2016) isso ocorre porque os óleos essenciais estimulam o sistema límbico por meio 
das células do sistema olfatório, que resulta na sensação de bem estar no paciente. 

Além desses métodos, uma correta comunicação entre profissional e paciente se 
faz necessária na rotina clínica. Experiências negativas vivenciadas previamente pelos 
pacientes geram insegurança e maior ansiedade odontológica (SAATCHI, et al., 2015; 
GOH, BEECH & JOHNSON, 2020). Por isso é fundamental o profissional estar apto para 
identificar as características dos pacientes para condicioná-los antes de procedimentos 
desta natureza. Realizar uma minuciosa anamnese para traçar o correto perfil psicológico 
dos pacientes se faz necessário para lançar mão de artifícios para controle da ansiedade, 
sejam eles farmacológicos ou não farmacológicos, para obter um ambiente menos 
ansiolítico para os pacientes. 

Os diferentes métodos encontrados na literatura com amplo embasamento científico 
mostram a importância desta temática. Pacientes com ansiedade são objeto de estudo dos 
mais diversos artigos dentro da pesquisa médica e compreender e fornecer informações 
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seguras aos pacientes é importante para reduzir os níveis de ansiedade pré, trans e pós-
operatório (ALQUTUB, 2021) e obter o sucesso clínico desejado.

4 |  CONCLUSÃO
A utilização do Dental Anxiety Scale (DAS) como uma ferramenta de análise da 

ansiedade foi eficaz para alcançar o objetivo proposto neste estudo. Com ele foi possível 
detectar que o grupo “baixo grau de ansiedade” foi o mais prevalente (70,8%) e que tanto 
o exame clínico e anamnese quanto a cirurgia de implante dentário não apresentaram 
diferenças significantes (p=0,803), sendo considerados ansiogênicos para a população 
analisada. Por isso é de fundamental importância que o cirurgião dentista saiba como 
manejar esses pacientes e aplicar os métodos para controle de ansiedade, como os 
fármacos, aromaterapia e realizar uma correta comunicação com o paciente. As limitações 
deste estudo discutidas anteriormente abrem possibilidades para novas pesquisas para 
melhor elucidação deste tema e complementação dos dados obtidos.
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