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RESUMO 
0 presente estudo foi realizado corn o objetivo de averiguar a resposta do tecido pulpar de dentes de cao, frente a aplicacao, por 

10 segundos, do agente refrigerante tetrafluoretano. Para tal, foram utilizados dentes incisivos, caninos e pre -molares de dois 'des 
da raga Beagle, COM 6 meses de idade. Cada cao recebeu a aplicac5o do tetrafluoretano nos dentes de duas hemi-arcadas, sendo as 
outras duas utilizadas como controle. Imediatamente apes a conclusao das aplicagoes, os cies foram sacrificados e suas maxilas e 
mandibulas seccionadas e recortadas para a fixagio do tecido pulpar. A seguir, as pegas foram descalcificadas, separadas dente a 
dente, sendo que os incisivos e caninos foram seccionados de forma seriada, no sentido vestibulo-lingual, na regiao onde o 
tetrafluoretano foi aplicado. Os pre-molares foram seccionados no sentido mesio-distal. Cortes de 6 micrometros de espessura 
foram avaliados, histologicamente, em microscopic) optic°, e os resultados submetidos a tratamento estatistico pelo teste qui-
quadrado de Mc Nemar. Nao foram observadas diferencas estatisticamente significantes entre os grupos testados e os respectivos 
controles, no que diz respeito a presenga e condigio da camada odontobrastica, zonas acelular e celular, hiperemia e inflamagio 
pulpar. A partir desses resultados, concluiu-se que o agente refrigerante tetrafluoretano nio provoca injaria, histologicamente 
detectavel, ao tecido pulpar, quando utilizado ern cies, nas condicoes do presente eiperimento. 

INTRODUci 0 E REVISTA DA LITE-
RATURA 

0 processo diagnostico, em 
endodontia, esta na dependencia direta 
de uma anamnese bem conduzida, exames 
adequados e da capacidade do profissio-
nal saber usar, corn habilidade e conheci-
mento, os recursos disponiveis, buscan-
do, assim, instituir o tratamento adequa-
d o . 

Contudo, o fato de a polpa apresen-
tar-se enclausurada, ern uma cavidade 
corn paredes rigidas e sem aberturas ex-
teriores, torna imperiosa a utilizacio de 
recursos auxiliares, tais como os agentes 
termicos, para o estabelecimento do di-
agnostico pulpar. 

Corn referencia a confiabilidade dos 
agentes refrigerantes, a literatura é bas-
tante rica em experimentos que demons-
tram que a utilizagio do frio, como auxi-
liar de diagnostico, é mais adequada que 
o calor e a estimulagio eletrica, pois o 
use desses dois auxiliares pode ocasionar 
respostas falso-positivas, falso-negativas 
ou falhas (FUSS et al., 1986; PETERS et 
al., 1994). 

E importante destacar que a 
confiabilidade dos agentes refrigerantes 
no diagnostico clinico ocorre, devido a 
grande capacidade de abaixamento da 
temperatura sobre o esmalte e dentina e 
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por conseguinte promover alteragio da 
pressio Ultra pulpar. Augsburger e Peters 
(1981); Fuss et al. (1986); Rickoff et al. 
(1988); Barletta (1992); Pesce et al. (1995) 
e Caldeira (1998) avaliaram a tempera-
tura de fonte de diversos agentes refrige-
rantes, a passagem do frio atraves do es-
malte e dentina, o tempo necessario para 
que houvesse a maior queda de tempera-
tura e a relacao da espessura de tecido 
mineralizado corn a diminuigio da tem-
peratura na superficie pulpar. Conclui-
ram, em seus trabalhos, que a capacida-
de de resfriamento esta diretamente rela-
cionada corn a temperatura de fonte, ha-
vendo urn estreito relacionamento entre 
a espessura de tecido mineralizado e a 
mudanga de temperatura na superficie 
pulpar. 

Ern face ao exposto, é compreensivel 
a preocupagio corn possiveis danos aos 
tecidos dentarios submetidos a tic) baixas 
temperaturas. A utilizagio de agentes re-
frigerantes tem sido estudada sob os mais 
diversos enfoques, entre os quais os pos-
siveis danos que os mesmos poderiam pro-
vocar ao tecido pulpar, quando utiliza-
dos em condigoes clinicas. Os trabalhos 
de Schiller (1937); Pagnacco e Picarelli 
(1969); Ingram e Peters (1983) e Rickoff 
et al. (1988) nil° verificaram alteragies 
no tecido pulpar em dentes submetidos a  

agio do bastio de neve carbonica. No 
entanto, nao ha nenhum trabalho anali-
sando as seqtielas da utilizacao do 
tetrafluoretano como auxiliar de diagnos-
tico pulpar. 

MATERIAL E METODO 
Para`° presente estudo, foram seleci-

onados dois eles da raga Beagle (Bioterio 
Central — Universidade Federal de Santa 
Catarina), femeas, corn aproximadamen-
te 6 (seis) meses de idade, dos quais foram 
utilizados os dentes incisivos, caninos e 
pre-molares superiores e inferiores para 
aplicagio do gas tetrafluoretano, corn o 
objetivo de avaliar se ocorreriam alte-
ragoes morfologicas nas polpas (grupo 
teste), quando comparadas corn as polpas 
dos dentes onde o referido gas na'o foi apli-
cado (grupo controle). 

Os testes foram realizados nos dentes 
superiores e inferiores das hemi-arcadas 
do lado esquerdo do cao n° 1 e nos dentes 
superiores e inferiores das hemi-arcadas 
do lado direito no cao n° 2, assim nume-
rados para melhor organizacAo no labo-
raterio. Os dentes homologos das hemi-
arcadas dos lados opostos, em ambos os 
cies, foram utilizados como grupo con-
trole. 

Os cies foram, inicialmente, sedados 
corn injegio intramuscular de 2m1 da as- 
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sociacao de Cetamida e Xilasina 
(Rompum®, Abbot-Laboraterios do Bra-
sil Ltda - Sao Paulo) e Cetamida 
(Ketalar®, Aster-Produtos Medicos Ltda) 
(1/1), sedativa e relaxante muscular e, 
posteriormente, anestesiados com solucao 
de Tiopental (Thionembutal®, Abbot-
LaboratOrios do Brasil Ltda - Sao Paulo) 
a 5%, injetada endovenosamente, na do-
sagem de 0,2m1 por quilograma de peso. 
Durante o procedimento, os caes foram 
mantidos, recebendo 5 ml/min de soro fi-
siolegico endovenosamente. 

0 aerossol tetrafluoretano foi aplica-
do em pensos de algodao, com tamanhos 
compativeis aos dentes testados, por 5 se-
gundos. Ato continuo, foram levados em 
contato com a superficie vestibular dos 
dentes e, assim, mantidos por um periodo 
de tempo de 10 segundos. Os dentes foram 
previamente secos corn jatos intermiten-
tes de ar comprimido. 

Apes a aplicagao do tetrafluoretano 
nas superficies vestibulares dos dentes de-
signados para os testes, os caes foram sa-
crificados corn uma injegao endovenosa, 
letal, de 5m1 de Thionenbutal® a 5%. 
Neste momento, as mandibulas e maxilas 
foram dissecadas e serradas na altura do 
1o molar. 

Com o objetivo de facilitar a fucagao e 
descalcificagio das pegas, as mandibulas 
e maxilas foram desgastadas, com disco 
diamantado, a aproximadamente 3mm da 
junclo amelo-cementiria, tendo sido, nes- 
te momento, descartada a regiao apical 
de todos os especimes. 

Separadas em quatro pecas, as hemi-
arcadas foram identificadas e mantidas 
em formol a 10%, por urn periodo de 72 
horas, para fixagAo dos tecidos pulpares. 
A partir deste momento, foi iniciado o 
processo de descalcificacao. 

As 	coroas 	dos 	dentes 
monorradiculares foram, entao, 
seccionadas no sentido vestibulo -lingual, 
na porglo media do dente, buscando -se 
acompanhar o seu Longo eixo, a fim de 
serem obtidos dois fragmentos para ana-
lise. Nos dentes birradiculares, o corte foi 
realizado no sentido mesio-distal, obten-
do-se uma superficie pulpar mais ampla 
para avaliacao em microscopia 6ptica. 

A inclusao, em mistura de parafina 
histolOgica e cera de abelha, foi realiza-
da de forma que a porgao pulpar, objeto 
da analise, fosse a primeira a ser corta-
da. Esse procedimento foi realizado de 
forma semi-seriada, em microtomo, para 
que os cortes tivessem espessura de 6 
micrometros. As laminas foram coradas 
por Hematoxilina de Harris e Eosina Al-
coolica (metodo HE). 

A analise histologica foi realizada em 
microscepio optic° metalografico P.E.S. 
1035 (Union, Japao) em 25, 50, 100, 200 
e 400X, tendo sido este procedimento re-
alizado no LaboratOrio de Endodontia da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
e no Laboratario de Histologia da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul. 

A avaliacao histolOgica foi realizada 
por dois observadores independentes, 
sendo urn histologista e urn endodontista, 
sem que os mesmos soubessem qual o gru-
po que estavam avaliando. 

Para a analise estatistica, os dados fo-
ram compilados em numeros absolutos e, 
posteriormente, descritos atraves de per-
centagens. Estes sumarizadores foram 
comparados pelos testes qui-quadrado, 
exato de Fisher e ajustados pelo teste de 
McNemar. 0 nivel de significancia foi de 
5% (p a < 0,05). Os dados foram analisa-
dos corn o auxflio do programa PEPI ver-
sa° 2.0. 

RESULTADOS 
A avaliacao histologica dos cortes se-

riados, obtidos dos especimes do grupo 
teste e do grupo controle, apresentou os 
resultados expressos nas Tabelas 1 a 4, 
considerando que os dados estao sendo 
apresentados pareados: 

DISCUSSAO 
A evolugao da Odontologia como urn 

todo e, em particular, da Endodontia, tem 
determinado uma maior facilidade de exe-
circa° dos procedimentos endodonticos. 
Entretanto, convem ressaltar que, como 
em qualquer procedimento com finalida-
des terapeuticas, o estabelecimento de um 
diagnostico preciso e de fundamental im-
portancia. 

Nesse sentido, deve-se estar ciente das 
dificuldades inerentes a esta etapa clini-
Ca, o diagnostico, pois, considerando a 
localizacao anat8mica do orgao pulpar, 
situado no interior de uma cavidade fe-
chada, ficam impossibilitadas as avalia-
goes visual e tactil. Importa, portanto, 
saber que a resposta aos estimulos apli-
cados externamente esta diretamente re-
lacionada ao funcionamento normal da 
inervacao pulpar e da sua atividade cir-
culateria (BHASKAR; RAPPAPORT, 
1973; MEDEIROS; PESCE, 1980). Adi-
cione-se a este fato as limitacoes do exa-
me radiologico e a subjetividade das res-
postas obtidas junto ao paciente. Enten-
de-se, assim, a necessidade da utilizagao 
de urn recurso clinico, corn capacidade 
de estimular a polpa por metodos indire-
tos, evitando-se a necessidade de remo-
gao de estrutura dental-fa. 

Dessa forma, corn o intuito de preser-
var as estruturas dentais mineralizadas, 
cabe aos profissionais da area a tarefa de 
elaborar o diagnostico, contando corn o 
auxilio de estimulos eletricos e/ou termi-
cos e do conhecimento da histofisiologia 
do complexo dentina-polpa. 

Conhecendo as respostas pulpares 
frente a utilizacao de agentes termicos, 
torna-se importante externar os motivos 
que levam a escolha do uso do frio como 
principal procedimento auxiliar de diag-
nostico. 

Esse auxiliar termico promove a ati-
vagao das fibras "delta A", sendo estas 
mielinizadas, corn grande velocidade de 
condugao de estimulos, gerando, assim,  

uma dor aguda e muito rapida. A dissipa-
gAo dessa dor tambem ocorre instantane-
amente, pois as fibras "delta A" nao sao 
responsaveis pela sensibilizacao duradou-
ra, acima do limiar de excitagao do paci-
ente (NARHI, 1990;NARHI et al., 1992). 

Cabe salientar a necessidade de urn 
born entrosamento profissional-paciente 
com o objetivo de estabelecer o padrao 
de normalidade das respostas obtidas pela 
estimulagao do OrgAo pulpar, evitando-
se possfveis respostas enganosas na reali-
zagAo da avaliacao. 

Considerando-se que a variacao da 
pressao sangitinea intrapulpar, origina-
da pelo aumento ou queda da temperatu-
re, constitui-se a fonte da dor pulpar, 
acredita-se, pelo exposto na literatura 
consultada (BEVERIDGE; BROWN, 
1965; VAN HASSEL; BROWN, 1969), 
que os agentes refrigerantes devam ser 
os auxiliares diagnosticos de eleicao, 
pois, diferentemente do calor que, por 
excitar as fibras nervosas tipo "C", nao 
promove o estimulo adequado a que se 
propoe, pode haver, em alguns casos, 
uma resposta falso-positiva, isto é, mes-
mo corn comprometimento pulpar/ 
vascular irreversivel, obter-se uma re-
posta positiva (NARHI, 1985). Da mes-
ma forma, o teste eletrico atua exclusi-
vamente por ativacao de fibras nervo-
sas (FULLING; ANDREASEN, 1976), 
sem solicitar o componente vascular 
determinante na avaliacao da condi* 
pulpar. JA o frio, por determinar uma 
queda na pressAo intrapulpar 
(AUGSBURGER; PETERS, 1981; FUSS 
et al., 1986), promove a ativagao das 
fibras nervosas "delta A", cuja 
estimulagao preenche, adequadamente, 
as necessidades de respostas, no momen-
to da avaliacao pulpar (TROWBRIDGE, 
1985; NARHI, 1990). 

E pertinente evidenciar que a utiliza-
gao dos agentes refrigerantes, em funcao 
da diminuicao brusca de temperatura, 
como ja foi mencionado, nao provoca in-
Arias nas estruturas dentais 
mineralizadas (BARLETTA, 1994) e no 
Orgao pulpar que, embora de forma indi-
reta, tambem e estimulado. Nessa linha 
de consideracoes, o bastao de neve 
carbonica foi avaliado quanto a possibi-
lidade de provocar danos ao tecido 
pulpar. Autores como Schiller (1937), 
Pagnacco e Picarelli (1969), Ingram e 
Peters (1983) e Rickoff et al. (1988), em 
seus experimentos, conclufram que os 
agentes refrigerantes testados nao promo-
vem nenhum tipo de dano ao tecido 
pulpar. 

Corn o surgimento dos aerossois refri-
gerantes, que sao mais praticos e baratos 
que o dioxido de carbono, o diagnostico 
clinic° ganhou urn grande aliado que, no 
entanto, exige atencao quanto ao seu uso, 
tornando-se necessaria a realizacao de 
trabalhos experimentais para determinar 
se estes agentes tambem sao seguros para 
o uso rotineiro nas clinicas odontologicas. 
Visando a este objetivo, realizou-se urn 
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Polpa periferica 

TABELA 1: Resultados dos grupos teste e controle quanto a condicao dos 
odontoblastos, colunares ou desorganizados, observados histologicamente, em 
polpas de cao. 

T Controle 
e Colunares % Desorganizados % Total % 
s Colunares 12 85,72 0 0 12 85,72 
t Desorganizados 2 14,28 0 0 2 14,28 
e Total 14 100 0 0 14 100 

N: Teste qui-quadrado de Mc Nemar p = 0,50 (new significativo). 

estudo experimental para observar os efei-
tos do tetrafluoretano sobre a polpa den-
tal, quando utilizado como auxiliar de 
diagnostico. 

Considerando-se a dificuldade de ob-
ten* de dentes humanos para a realiza-
gao de estudos histolOgicos de polpa, op-
tou-se pela utilizagao de dentes de cao, 
bastante utilizados em trabalhos experi-
mentais por suas caracteristicas biologi-
cal, no que diz respeito a resposta que os 
animais fornecem frente aos mais diver-
sos estimulos. 

A ausencia de estudos biologicos corn 
o aerossol tetrafluoretano, como auxi-
liar de diagnostico pulpar, foi o princi-
pal motivo da escolha deste agente re-
frigerante para a realizagio do presen-
te experimento. Este, provavelmente, 
vira a ser o auxiliar diagnostico de elei-
gao nos proximos anos, devido ao seu 
baixo custo e a praticidade de uso clini-
co, quando comparado ao bastao de 
neve carbonica, e, tambem, em fungao 
de sua composigao quimica (fluoretano), 
visto que este composto nao é agressivo 
a atmosfera terrestre, como os 
clorofluorcarbonos. 

No que diz respeito ao tempo de apli-
cacao do tetrafluoretano, embora seja 
necessario, para que inicie a troca de 
temperatura na superficie pulpar, apro-
ximadamente, 4 segundos 
(TROWBRIDGE, 1985), estando o mes-
mo diretamente relacionado a espessura 
da camada de esmalte-dentina (CALDEI-
RA, 1998), neste trabalho, foi estipula-
do, previamente, em 10 segundos, com 
base na literatura consultada (INGRAM; 
PETERS, 1983; FUSS et al., 1986; 
RICKOFF et al., 1988; CALDEIRA; 
AUN, 1996; CALDEIRA, 1998), sendo 
tambem considerado este o tempo medio 
de aplicagao necessario, quando a res-
posta pulpar nao ocorre prontamente. 
Deve-se considerar, tambem, que, devi-
do a evaporagao do tetrafluoretano, o 
mesmo nao deve ser aplicado por perio-
do muito longo, pois perde a 
confiabilidade pela diminuigao da capa-
cidade de resfriamento. 

Em relagao a orientagAo dos cortes 
histologicos nos dentes 
monorradiculares, optou-se pelo corte 
no sentido vestibulo-lingual, o que possi-
bilitou a avaliagao da camada de 
odontoblastos e as camadas acelular e 
celular subjacente (polpa periferica), 
junto a area coronaria onde o aerossol 
tetrafluoretano foi aplicado. Nos dentes 
birradiculares, a opgao pelo corte no sen-
tido mesio-distal teve o objetivo de ava-
liar a polpa central quanto 
vascularizagAo e celularidade, pois esta 
orientagAo fornece maior area de teci-
do pulpar passivel de avaliagao. Deve-
se considerar, tambem, que as observa-
goes destas pegas, foram realizadas logo 
abaixo da polpa periferica, conseguin-
do-se, assim, avaliar a regiao da polpa 
central que mais teria sofrido corn os efei-
tos do agente tetrafluoretano. 

Os resultados deste experimento mos-
tram urn mimed) consideravel de especi-
mes, tanto do grupo teste como do grupo 
controle, nao sendo possivel visualizar 
as camadas acelular e celular subjacente. 
Atribui-se este fato a possibilidade de os 
cortes nao obedecerem a 
perpendicularidade ideal em relacao a 
polpa periferica, inviabilizando, assim, 
a perfeita visualizagao das referidas ca-
madas do tecido pulpar em observagao. 

As observagoes histolOgicas mostram 
que o resultado deste trabalho esta em 
concordancia com os trabalhos de 
Schiller (1937); Pagnacco e Picarelli 
(1969); Ingram e Peters (1983) e Rickoff 
et al. (1988), no que diz respeito a arqui-
tetura da polpa periferica e polpa cen-
tral. 

Nos resultados das avaliacoes 
histologicas, chama-se a atengao para a 
grande quantidade de especimes com al-
teragoes vasculares do tipo hiperemia. 
Esse fato poderia ter ocorrido em fun-
gao da tecnica do corte radicular, 
objetivando a fixagao do tecido pulpar 
para posterior processamento 
histologic° e avaliagao. Os especimes 
foram desgastados em disco rotatbrio, 
sendo os mesmos pressionados contra o 
disco que promove o desgaste de toda a 
pega, dentes e osso alveolar. Essa pres-
sao pode ter promovido uma movimen-
tagao do sangue, ainda presente no inte-
rior dos vasos de maior calibre para a 
regiao coronaria, proporcionando, as-
sim, a dilatagio dos vasos pulpares ati-
vos e o preenchimento de vasos da circu-
lagao inativa, explicando, corn isso, 
grande namero de especimes com presen-
ga de "hiperemia pulpar". 

Pagnacco e Picarelli (1969) referem, 
em seus achados histologicos, a riqueza 
vascular tanto dos especimes de contro-
le quanto de tratamento, citando um 
grande named) de vasos capilares peri-
fericos e o volume avantajado dos vasos 
centrais que, em cortes longitudinais, 
apresentavam dilatagoes e, 
freqiientemente, quadros de estase 
sangitinea. Esses achados devem-se, pro-
vavelmente, ao fato de tais autores te-
rem-se valido de dentes de cAes jovens 
que, portanto, apresentavam polpas ri-
camente vascularizadas (hiperemicas). 

Contudo, os autores relacionam o maior 
named) de vasos nos dentes extraidos da 
mandibula, quando comparados aos da 
maxila, e, nos incisivos, quando compa-
rados aos caninos. A justificativa apre-
sentada pelos autores estaria embasada 
nas diferentes condig5es vasculares das 
arcadas dentarias e na morfologia ine-
rente a cada grupo de elementos dentais. 

0 resultado da analise histologica 
deste experimento nao confirma tais ob-
servagiies, pois nao houve diferenca en-
tre os dentes da maxila, quando compa-
rados com os da mandibula, e entre es-
tes, quando comparados incisivos corn 
caninos. 

Rickoff et al. (1988) divulgam que 
houve muitos especimes, de ambos os 
grupos do seu experimento, que apresen-
taram pequenas areas hemorragicas e 
calcificagoes pulpares, contudo, nao re-
lacionam estes achados corn a aplicaglo 
dos agentes termicos. Este fato vem ao 
encontro dos resultados do presente tra-
balho, onde houve alguns especimes nos 
quais se observou a presenga de hemor-
ragia. Contudo, Rickoff et al. (1988) nao 
fazem mengao a presenga de "hiperemia 
pulpar" o que, neste experimento, foi 
urn achado constante, tanto no grupo 
controle como no experimental, fato ja 
discutido anteriormente. 

Refletindo-se sobre o exposto na lite-
ratura e sobre as condigoes de realiza-
gao deste trabalho, deve-se considerar a 
possibilidade deste composto ser o recur-
so auxiliar de diagnostico mais difundi-
do entre os cirurgioes-dentistas que ne-
cessitam de diagnostico preciso da con-
digao pulpar. Contudo, sugere-se que se-
jam realizados trabalhos longitudinais 
para descartar a possibilidade de que sua 
utilizagao possa promover algum tipo de 
efeito deleterio a distancia, ao tecido 
pulpar. 

CONCL USA-0 
Dentro das condigoes deste experi-

mento, observou-se que o uso do 
tetrafluoretano nao promoveu altera-
goes histologicas no tecido pulpar, suge-
rindo que o mesmo possa ser utilizado 
como auxiliar de diagnostico pulpar, sem 
oferecer risco a integridade deste teci-
do. 
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TABELA 2: Frequencia e percentual da camada acelular encontrada na avalia-
ctio histologica das polpas dos grupos teste e grupo controle. 

Controle 
Ausente Presente Total % 

e Ausente 10 71,42 3 21,42 13 
71,42 21,42 92,84 

Presente 1 7,14 1 
oh, 7,14 7,14 e 
Total 11 3 14 

78.57 21,42 100 

Teste qui -quadrado de Mc Nemar P = 0,625 (ntio significativo). 

TABELA 3: Frequencia e percentual da camada celular subjacente encontrada 
na avalinito histologica das polpas dos grupos teste e controle. 

Controle 

e 

t 

e 

Ausente % Presente % Total  
Ausente 

Presente 

Total 

3 
21,42 

2 
14,28 

5 

21,42 
- 

14,28 

35,70 

4 
28,57 

5 
35,71 

9 

28,58 
- 

35,70 

- 
64,28 

7 

7 

14 

50 

50 

100 

Teste qui -quadradado de Mc Nemar p = 0,688 (ntio significativo) 

Polpa central: 

TABELA 4: Condieiio vascular e frequencia de degeneraefio no tecido pulpar do 
grupo teste e grupo controle. 

Controle 
Normal % Hip eremica % Degenerada % Total We 

T Normal 1 3,57 3 10,71 4 14,28 
e 3,57 10,71 

Hiperamica 7 25,0 10 35,71 3 	10,71 20 71,42 
t 25,0 35,71 10,71 
e Degenerada - 4 14,28 4 14,28 I 

14,28 
Total 8 17 3 	- 28 

28,57 60,71 10,71 - 100 

Teste qui-quadrado de McNemar: p = 0,204 new significativo 

10 

ABSTRACT 
The purpose of the present study was 

to evaluate the response of dog pulp tissue 
to exposure to the cooling agent 
tetrafluoroethane for ten seconds. Two 6-
month-old Beagle dogs were used in the 
experiment. Incisors, canines and 
premolars of the two half arches were 
exposed to the cooling agent, and the con-
tra lateral half arches were used as 
controls. The dogs were euthanized 
immediately after exposure. Their 
maxillas and mandibles were sectioned, 
and all apical thirds were removed for 
better fixation of the pulp tissue. The 
specimens were decalcified and the teeth 
were divided in 4 groups. Serial 
buccolingual sections were performed on 
incisors and canines at the region where  

the tetrafluoroethane had been applied. 
Premolars were sectioned mesiodistally. 
Light microscopy was used to evaluate the 6-
mm sections, and the results were analyzed 
statistically (McNemar's chi-square). No 
statistically significant difference was found 
between the groups in the evaluation for the 
presence and conditions of the odontoblastic 
layer, presence of acellular and cellular zone, 
and presence of pulp hyperemia and 
inflammation. Under the conditions of the 
present experiment, the cooling agent 
tetrafluoroethane did not cause 
histologically detectable injury to dog 
pulp tissue. 

KEYWORDS 
Tetrafluoroethane; Pulp evaluation  
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