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Este trabalho visa apresentar seqOencias da tecnica do preparo dos modelos 

ortodonticos, com o intu~o de habilitar o clinico e seus auxiliares para a confecyi'io dos 

mesmos. Tais tecnicas tern como objetivo principal estabelecer urn padrtio que 

reproduza fielmente as caractertsticas anatomicas da cavidade bucal dos pacientes. Os 

modelos de gesso, assim como os demais elementos que integram a documentayao 

ortodontica, representam uma das mais valiosas fontes de informavao e registro dos 

casos clinicos. Reproduzindo os detalhes anatomicos e devidamente articulados, 

auxiliam no estudo da oclusao, das posi96es dentarias e dos maxilares, da discrepancia 

entre o volume dentario e as bases 6sseas, facilitando o diagn6stico e a elaborac;ao do 

plano de tratamento. Sendo tao importante e fundamental a correta reproduvao da 

cavidade bucal dos pacientes por meio dos modelos de estudo, o trabalho mostra a 

tecnica detalhadamente. 

Palavras·chaves: Modelos ortodonticos, Recorte de mode los. 
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This work aims at to present sequences of the preparation of the orthodontics casts, 

wnh intention to qualify the dentistry and its assistant for construction of the same ones. 

Such techniques have wnh main purpose to establish one standard, which sure 

reproduce the anatomical characteristics of the patient's oral cavity. The gypsum 

models, just as the other elements that integrate the orthodontic elements documents, 

represents one of the most valuable information sources and clinical cases registers. 

Reproducing the anatomical details and suitable articulations, assist in the occlusion 

study, the dental and maxillary posnions, the discrepancy between the dental mass and 

the osseous bases, facilitating the diagnostic and the elaboration of the treatment plan. 

Being so important and fundamental the correct reproduction of the patient's oral 

cavities by means of the study models, the work shows the usual techniques. 

Key Word: Orthodontics casts; Sequence of recurs. 
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Modelos em gesso-pedra com detalhes e minUcias, anatomicamente articulados, 

auxiliarao no reconhecimento da oclusao, das por9oes dentarias e maxilares, das 

relac;Oes em diagn6stico, dos pianos de tratamento e sua execuyao, e servirao como 

registro previa ao tratamento. 

PRATES et al. (1980) relataram que, dentre os numerosos elementos 

constituintes da Documentac;ao Clinica, figuram os modelos que, a nosso ver, 

constituem uma das mais valiosas fontes de informac;ao e registro de casas clinicos em 

Ortodontia. 

SALZMANN em 1947, afirmou que os modelos correntes nao bastam para o 

diagn6stico ortodOntico. lsto porque apresentam apenas a relayao oclusal dos dentes, 

nao permitem descobrir a efici8ncia evolutiva em relac;ao aos pontes de referencia 

adjacentes, nao estao neles relacionadas assimetrias das arcadas com os tres pianos 

do espa90 e ainda nao dao o grau de angula9ao das arcadas dentarias com o plano 

oclusal em rela<;ao ao pre-estabelecido. 

A finalidade do recorte, segundo USBERTI, GUERRINI e PETERS (1976}, 

consiste na obten9ao de um modelo de gesso perfeitamente ocluido e artistico. 0 

modele artistico nao s6 fomece uma aparEmcia agradclvel, mas tern o prop6sito de 

uniformidade. A subsequente compara9ao de modelos e a verifica9ao do progresso de 
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um caso clinico sao facilitadas quando for adotado um metoda padrao na prepara(:ao 

de cada um desses modelos. 

VIGORITO (1980) c~ou que, o preparo dos modelos de estudo ortodontico deve 

obedecer a uma tecnica que sistematize a apresenta(:iio dos mesmos, atraves de 

recortes previamente estudados. 0 resultado final niio visa a obten(:iio de todos os 

modelos do mesmo tamanho, a finalidade e abler modelos com bases proporcionais as 

areas dentoalveolares. 

MACHADO (1960) demonstrou que e possivel abler valiosos prove~os de 

utilidade de modelos niio gnatostaticos, estando ainda a sua boa confec(:iio ao alcance 

de qualquer profissional interessado, simplificando penmitindo simula(:iies fit'>is quanta a 

obten(:iio da oclusiio correta, possivel localiza(:iiO das discrepiincias (assimetrias das 

arcadas au partes destas) com relac;ao ao plano sagital, possibiliclade de acompanhar 

par comparayao de modelos sucessivos, a involuc;ao au a evoluc;ao das discrepancias 

horizontais dentoalveolares com relayao ao plano sagital, sao uma documentac;ao de 

interesse deontol6gico e cuttural. 

0 presente trabalho tern par objetivo de mostrar uma sequencia de recorte de 

modelos de gesso com finalidade ortodOntica com o intuito de orientar as profissionais 

quanta a confecc;ao de urn modele ortodOntico de estudo que representem exatamente 

a situac;ao real da cavidade bucal, permitindo maier grau de confiabilidade ao 

Diagn6stico OrtodOntico. 
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MONTI (1953) dividiu o modelo ortodontico em duas partes: a regiao anatomica, 

que corresponde aos dentes e estruturas de suporte, e a base. Sendo que a primeira 

poryao nao pode ser modificada em absoluto, ja a segunda poryao e possivel de ser 

modificada e talhada esteticamente em forma tal, que de ao modelo urn aspecto 

agradavel e padrao. Afirrnou tambem que a proporyao relativa entre as atturas da base 

e da parte anatOmica e variavel, nao tendo urn consenso entre as autores. 

IZARD (1950) afirrnou que a relayao ideal entre a regiao anatomica de urn 

modelo ortodontico e sua respectiva base e de 1 para 3. 

Para MONTI (1953), o importante e depois de escolhida uma proporyiio, seguHo 

sempre em todos as modelos para dar-lhe uniformidade. Descreveu dais metodos para 

obtermos o formate padrao da base. 0 primeiro metoda consiste em fazer o vazamento 

da parte anatOmica com uma pequena base, posterionnente fazer a base em urn molde 

de plastico e unir as duas partes. 0 segundo metoda consiste em talhar a base de 

acordo com uma figura geometrica pre-estabelecida (Figura 1}. Em primeiro Iugar 

devemos articular o modele superior com o inferior e deixar as bases paralelas entre si 

e ao plano de oclusao. A parte posterior das bases deve ser cortada 

perpendicularrnente a sua base e a linha media ou sagffal. Ambos OS modelos devem 

encontrar-se em urn mesmo plano ao articularmos os mesmos, de forma tal, que ao 

coloca-los sabre uma superficie horizontal, descansando sabre os pianos posteriores, 
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devem produzir a articulayao natural das cuspides. 0 recorte dos modelos se procede 

da seguinte forma, segundo o autor: 

-A linha "cd" representa o plano posterior; o ponto "o" se originou da intersecyao da 

linha sagital "ab" com a transversal que une os pontos distais dos primeiros pre-

molares; 

-Os cortes laterais "eh" e "fg" se fazem paralelos a linha que corre pelos sulcos dentais 

a 1 em dela; 

-Os pontos "e" e "f' determinam cortes laterais com a linha que une "o" com o ponto 

mesial dos caninos; 

-0 ponto "i" do modelo superior esta sobre a linha media sagital a uma distancia de 1 

centimetro dos bordos incisais; 

-No modelo inferior o plano anterior se corta unindo os pontos "e" e "f'; 

-Os cortes "hj" e "gh" se fazem no ponto de intersecyao do plano posterior com a 

prolongayao da linha que passa pelos sulcos dentarios e paralelos as linhas "oe" e "of'. 

0 

Figura 1-Forma de recortar a base dos modelos segundo MONTI 

FONTE:.MONTI. p. 217. 
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GUARDO (1 953) dividiu o modelo de gesso em duas partes: uma zona anatiimica, 

que corresponds aos dentes e processes alveolares, e a outra correspondents a base. 

Na pratica aconselha, que estas duas zonas devem estar na seguinte proporyao: urn 

tefi'O de parte anatiimica e dais tef90S de base. A face posterior tern que ser 

perpendicular a linha media e passar por tras da Ultima parte Util do modele, mas o 

mais importante e que ambas as faces posteriores dos modelos superior e inferior 

estejam no mesmo plano, de tal maneira que apoiando os modelos com esta face 

posterior reproduzam automaticamente a articulagBo do paciente. As faces laterais sao 

recortadas paralelas a linha que corre pelos sulcos dentarios e a urn centimetre deles. 

Para determinar as faces anteriores trac;a-se uma transversal, que corte 

perpendicularmente a linha media na attura do espa9o entre os pre-molares. Oeste 

ponto onde se cruzam ambas, se tra<;:am duas obliquas de 45° a dire~a e a esquerda e 

unindo estes a urn ponte situado a urn centimetre da borda incisal e na linha media 

sinalizamos forma-se a face anterior. No modelo inferior a face anterior forma urn plano 

reto, ja no modele superior o recorte e transversal. 

Segundo MACHADO (1960) para o recorte dos modelos, deve-se iniciar marcando 

com 18pis no modelo superior dais pontos sabre a rate localizada no terc;o palatine 

posterior, a uma distancia de 1 ,5 a 2,0 centimetres urn do outro. A seguir, tra9a-se uma 

reta com o auxilio de urn simetosc6pio. Trac;a-se uma outra linha, perpendicular a rate , 

passando de 0,5 a 1,0 centimetre alem das tuberosidades. No caso de classe II esta 

medida sera aumentada de acordo com o caso. Utilizando a maquina de cortar gesso, 

com urn acess6rio o qual fica perpendicular a platafonna horizontal, colocamos o 

modelo em posic;ao de corte. com as dentes contra a lamina de cera. Ao concluir o 
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corte, anotar, da escala na lamina corredic;a, o nUmero de unidade da espessura final 

obtida .. Conservar para a base dos modelos, no maximo 113 a 114 da espessura total de 

cada um. Apoiada a base sobre a plataforma horizontal, efetuar o corte da face 

posterior ate a linha demarcada anteriormente. Para a obten9ao do plano do modelo 

inferior cok>camos o mesmo acess6rio utilizado anteriormente e com os modelos 

articulados, coloca-se a base do modele superior de encontro a face vertical do 

acess6rio cnado. Cortar ate poder lerna escala da lamina corredi9a, o dobro do numero 

anotado no recorte do modelo superior. Mantendo os modelos articulados e a base do 

modelo inferior apoiada na plataforma horizontal, efetuar o corte da face posterior do 

modelo inferior ate que o disco de corte atingir levemente o plano posterior do modelo 

superior. Trayamos com lapis e auxilio do esquadro, linha vertical sobre o plano 

posterior do modelo superior, passando pela rate palatine e perpendicular a base deste 

modele. Tendo os modelos em oclusao, projetar como auxilio de urn esquadro a linha 

precedents, do modele superior, sabre o plano posterior do modele inferior. Com auxilio 

de um acess6rio de regulagem angular, e do arco graduado da plataforma, recortar a 

60° com o plano posterior, apoiando a base do modelo sobre a plataforma horizontal, 

tendo o plano posterior encostado a face graduada. Efetuar o corte conservando de 1 a 

1 ,5 centimetres entre a linha marginando as faces vestibulares dos dentes posteriores. 

Ao final assinalar, na escala linear existente, a medida ate onde foi conduzida a linha 

vertical tra9ada no plano posterior. Nota: Efetuar primeiro o corte lateral da hemi-arcada 

mais afastada da linha mediana . Para obtermos os pianos anteriores do modelo 

superior, seguimos os procedimentos semelhantes aos da etapa precedente, e com o 

angulo de 30° com o plano posterior. Ao efetuar o primeiro deles, obter-se o angulo 

lateral do modelo superior localizado a altura do canino melhor situado na arcada 
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superior. Ao finalizar este primeiro corte, anotar, da escala graduada, a medida 

indicada pela linha vertical ja trac:;ada no plano posterior. Reproduzir essa medida ao 

efetuar o corte do lado oposto. Para obtermos os pianos laterais e angulos latero -

posteriores do modelo interior, efetuamos o corte 65° com o plano posterior, 

procedendo semelhantemente ao executado anteriormente. Durante a operac,:ao efetuar 

o corte observando o deslocamento da linha mediana tra<;ada no plano posterior do 

modele inferior, ate que esta atinja a referencia numerica assinalada anteriormente. De 

modo semelhante obtem-se o plano oposto, com qual fica tambem obtidos os angulos 

latero-posteriores do modelo inferior. Obteremos agora o biselamento dos angulos 

posteriores do modelo superior, com a base do modelo superior apoiada na plataforma 

e utilizando o acess6rio de regulagem angular em 30°, efetuar o corte ate 1 a 1 ,5 

centimetres. Proceder de modo semelhante para abler o bisel do lado oposto. 0 plano 

anterior do modele inferior e realizado com o auxilio da plataforma para corte curve e 

regulayao radiaL Centrar o modele inferior na plataforma e fixcl-la por meio de parafuso 

para fixayao de modele, cortar ate que na poryao mais anterior do incisive mais 

avanc,:ado, reste cerca de 1/2 centimetro. 0 biselamento dos angulos posteriores do 

modelo inferior e obtido articulando os modelos e apoiando o modelo superior sabre a 

plataforma horizontal e efetuar o corte ate que o plano no bisel do modelo superior , ja 

obtido, atinja levemente o disco de cortar em movimento,quando o conjunto devera ser 

removido. Proceder de modo semelhante para abler o bisel do lado oposto. 

A fim de tragar uma linha de guia ao redor da base do modelo inferior WHITE (1958) 

preconizou que colocassemos este com os dentes apoiados em uma superficie plana. 

Com um aparelho em forma de 'T' inscrevemos a linha a urn nivel tal que a altura da 
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base em sua parte mais delgada, por exemplo, a oposta aos incisivos laterais seja urn 

quarto da distiincia total desde a ponta do incisivo lateral inferior a base do modelo. 

Tendo desgastado a superficie inferior do modelo, se corta a parte posterior 

exatamente atras da poryao anatomica em urn angulo reto com a linha media do area 

(sem prestar atem;ao na posic;8o des incisivos centrais) e com a base. Os Iadas AS e 

DC (figura. 2) sao cortados paralelos e ao redor de 6 mm das superficies vestibulares 

dos dentes posteriores, de modo que o sulco bucal seja preservado. Se urn lado do 

area dental estN'er em posic;ao anonnal, o angulo do lade bam, pede transferir-se ao do 

lado anormal com a ajuda de urn esquadro. Os pontos A e D (figura 2) estao 

localizados na borda da base do modelo sabre os pontos medias da posigao normal 

des canines inferior e usando urn compasso, com AD como raios, encontraremos o 

ponte F. Com o centro em F se descreve urn area AED a cujo nivel cortaremos o 

modele depois de assegurarmos que o sulco labial esta preservado. Os vertice em 8 eC 

se cortam em angulo rete as linhas BD e AC de modo que 8182 e C1C2 sejam iguais a 

urn teryo da distancia AE e ED. 

A 

·-- .. -

__!__}c, 
8 '-"-- (_ ·c 

o, ' 

8, "· o ;a~.---------c' 

(A\ 
' ' 

(B) 

Figura 2-{A) Base do modelo inferior. B) Base do modelo superior. 

Fonte: WHITE, p.149 
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INTERlAND e VIGORITO (1967) utilizaram para o recorte alem da maquina de 

recorte de modelos e a base horizontal, seis guias angulados de material plastico, cujas 

angulagens sao de 55°,62° e 87", sendo dais de cada angulagao para o lado esquerdo 

e outre para o direito. A seqUencia de recorte inicia-<~e pela base do modele inferior, 

recortando-a paralela ao plano oclusal dos dentes, e estes, paralelos ao plano 

horizontal. Marcar com lapis, uma distancia conveniente, para a distal do uRimo dente 

do modele onde devera passar o plano de recorte posterior. lniciar o desgaste da face 

posterior, de tal maneira que forme urn angulo reto com o plano da base e sagital, ate 

encontrar a marca mencionada. No modele superior o recorte se faz articulando as 

modeles e iniciando o desgaste da face posterior do modele superior ate que faya plano 

Unico com a face posterior do modele inferior. Com as modelos ainda articulados, 

apoiar as faces posteriores sabre o plano da base horizontal e recortar a base do 

modelo superior, perpendicular as faces posteriores e paralelas a base do modele 

inferior. A espessura da base do modele superior, para fins de estetica, deve ser urn 

pouco maior que a do modelo antagonists. Para o desgaste da face lateral direita do 

modele, aplicamos o guia de 62° direito apoiando-o pela face posterior. Apoiando-se 

agora a face lateral do modele no guia de 87" para o lado direito, recortar a face antero

lateral oposta ao lado apoiado.Repetir a operagao com o guia de 87" esquerdo. No 

modele inferior. ajustar o guia 55° para o lado direito e desgastar a face lateral direita do 

modele, apoiando-o pela face posterior. Repetir o processo com o guia de 55° 

esquerdo, recortando a face lateral esquerda. Desgastar a face anterior deste modele, 

em direyao aos dentes, paralelamente a face posterior, ate uma profundidade de mais 

au menos urn centimetre. Arredondar a superficie assim obtida de forma a se obter uma 

curvatura id~ntica a do segmento anterior do area dental inferior. Finalmente, com os 
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modelos articulados, desgastamos os angulos p6stero-laterais, num plano que forme 

com as faces posteriores dos mesmos, urn angulo prOximo a 120°. 

USBERTI, GUERRINI e PETERS (1976) afirmaram que urn modelo pode ser 

dividido em duas por¢es: a poryao anatomica -<JUe consiste de dentes e estruturas de 

suporte e base. Sendo que a base do modelo deve representar 1/3 e a porvao 

anatomica 2/3 da altura total do modelo. De posse dessas medidas, toma-se o 

compasso aberto a uma distancia igual a attura total do modelo, em seguida, coloca-se 

o modelo supelior par seu plano oclusal apoiado sabre uma superficie plana. Em 

seguida, demarca-se com o compasso a linha da base ao redor do modelo e faz-se o 

recorte acompanhando essa linha. Procedemos da mesma maneira no modele inferior 

de modo que sabendo a altura total dos mode/as superior e inferior, abrimos o 

compasso nesse valor e com os modelos articulados e apoiados na base do modele 

superior demarcamos a linha e depois recortamos a base do modele inferior. No final, a 

base do modele inferior devera ser paralela ao plano horizontal a base do modele 

superior, assim como ao plano de oclusao. Quanta ao limite posterior dos modelos o 

autor afinna que este devera fonnar urn angulo reto a linha mediana do palata. Para 

determinar o limite posterior dos modelos, deve-se inicialmente marcar dais pontos na 

rate mediana: urn prOximo ao forame incisivo Ponto A e outro prOximo a junyao do 

palata mole e duro, Ponto B. Coloca-se a ponta seca do compasso sabre o Ponto A, e 

descreve-se urn area no limite posterior do modelo superior. Coloca-se agora a ponta 

do compasso sabre essa linha media na direyao do ponto de cantata dos Ultimos 

molares, Ponto C e descrevem-se areas, interceptando os primeiros, determinando os 

Pontos D e E. Unindo-se esses dais pontos, tem-se demarcado o limite postelior do 
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modele, que podeni ser recortado (Figura 3). Em seguida, coloca-se o modele superior 

em oclusao com o inferior, sendo que a superficie posterior do modele inferior podenl 

ser recortada exatamente no mesmo plano do superior. 0 recorte da superticie lateral 

do modele superior e feito tendo como ponto de partida uma linha reta que passa pelo 

sulco oclusal do uHimo molar ate o ponto mais proeminente do bordo incisal do canine. 

Dessa linha guia, devera ser considerada uma outra linha, paralela au nao a essa , que 

passa par dais pontes assim demarcados: na regiao da bossa canina, marca-se 1 em a 

partir da depressao mais pronunciada do sulco vestibular, observando-se direyao de 

45• quando se coloca a base do transferidor coincidindo com a superticie posterior, e o 

centro do mesmo com o Ponto E (Figura 3). 0 Ponto G e marcado tambem a 1 em a 

partir da depressao mais acentuada do sulco vestibular, na direyao do ponto de contato 

dos Ultimos molares, a goo da linha guia. Unindo-se esses dais Pontes Fe G tem-se o 

limite lateral do modele superior em urn dos Iadas. Procede-se da mesma maneira para 

o lade oposto. Com rela~ao ao modele inferior, vista pela oclusal deve-se marcar 

tambem dais pontes distantes 1 em do sulco vestibular, na sua poryao mais profunda 

nas regiaes da eminencia canina e pontes de cantata dos uttimos molares, 

considerando: 

-Com a base do transferidor coincidindo com uma linha reta guia que passa pelo sulco do 

Ultimo molar e o ponto mais proeminente do bordo incisal do canino, estando o centro do 

transferidor neste Ultimo ponto, mede-se 120° a partir do molar e demarca-se a diret;;ao 

onde assinalar-se-8 o ponto desejado Ponto H. 

-Ainda como transferidor na mesma posic;ao, marca-se uma diret;;~m de 90° com essa linha 

guia a partir dos pontos de contatos dos Ultimos molares e tem-se, nessa di~ao, o rumo 

certo para se marcar, a 1 em do sulco vestibular do ponto I. 
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-Unindo-se estes dais pontos tem-se demarcado o limije lateral do modelo inferior em um dos 

Iadas. Proceda-se da mesma maneira para o lado oposto e obtem-se os limijes laterais 

estabelecidos. (Fig. 4). 

-A superficie anterior do modelo superior vai de um Ponto J localizado no prolongamento da 

linha mediana no sentido antero-posterior a 1 em da regiao mais profunda do sulco 

vestibular, ate encontrar o Ponto F ja demarcado anteriormente. 0 mesmo procedimento 

emprega-se no lado oposto e uma vez recortado nesse limijes, tem-se determinado as 

faces anteriores do modelo superior. 

-No modele inferior, detemina-se o limite anterior com o compasso aberto em 1 em e 

descrevendo-se uma linha curva partindo do Ponto H ao oposto H sempre conservando I 

em do sulco vestibular (parte mais profunda) par onde devera passar a ponta seca do 

compasso. Uma vez recortado nesse limite, tem-se a superficie anterior em forma de area. 

(Fig. 4). 

-0 recorte das superficies tatero-posteriores em ambos as modelos obtem-se com 

demarcayao de uma linha de 1 ,5 em de extensao em angulo reto com uma outra que vai 

dos pontes das eminencias caninas (F para o superior e H para o inferior) ao angulo 

formado pelas superficies lateral e posterior do lado oposto dos modelos superior e inferior 

deverao ser iguais em extensao, mas nem sempre num mesmo plano, porem, paralelas. 
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Figura 3- Modelo superior 

Fig.4-Modelo Inferior 

I 

I 

Fonte: USBERTI, p.34. 

Fonte:USBERTI, p.35 

I 
I 
I 
\ 
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Figura 5-Superficies anteriores 

Fonte: USBERTI , pag.35 

Figura 6-Superficies latero-posteriores 

Segundo VIGORITO (1977) para o recorte dos modelos utilizam-se tres guias 

angulados de 55° ,62°e ar com rela~ao ao plano da rod a abrasiva. lnicia-se o recorte pelo 

modelo inferior, recortando a sua base paralela ao plano oclusal e ao plano horizontal. 0 

plano de recorte posterior deve passar mais ou menos Smm alem do dente mais 

posterior.Ajuste o guia 55° e desgaste as faces latera is, direita e esquerda, apoiando-o pela 

face posterior. Desgaste a face anterior do modelo em dire~ao aos dentes anteriores, 

paralelamente a face posterior, ate uma aproxima~ao de 1 0 mm. Arredonde a superficie 

assim obtida, de forma que se consiga uma curvatura identica a do segmento anterior do 

arco dentario inferior. Quanta ao modelo superior, articule os modelos superiores e inferior 

e inicie o desgaste da face posterior do modelo superior, ate que fa~a plano (mico com a 

face posterior do modelo inferior. Recorte a base do modelo superior, perpendicularmente 

as faces posteriores e paralelas a base do modelo inferior. A espessura da base do modelo 

superior deve ser urn pouco maior que a do inferior. Aplique o guia 62° e desgaste as faces 
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laterais direnas e esquerdas do modelo superior, apoiando-o pela face posterior. Apoiando

se, agora, as faces laterais do modele nos guias, sr' recorte as faces anteros -laterais 

direitas e esquerda. Com os modelos articulados, desgaste os angulos p6stero-laterais 

num plano que tonne com as faces posteriores dos mesmos, urn angulo de 120°. 

PRATES et al. (1980) utilizaram maquina de cortar gesso He~os a qual adaptou-se 

um arco graduado da platafonna horizontal, um acess6rio de regulavao angular linear e 

um aparelho para detenninar o plano oclusal por eles idealizado. 0 recorte inicia-se 

com a demarca9ao com lapis da linha mediana correspondente a rate palatina, adapta

se o aparelho para detenninar o plano oclusal no modelo, que com o seu bravo girat6rio 

demarcara a base do modelo em toda a sua extensao. Faz-se o recorte ate esta linha 

obtendo a base do modelo superior. Fazemos passar a linha de 180° a um centimetro 

alem das tuberosidades e marcamos com lilpis esta linha sabre o modelo. Para 

obtennos as pianos laterais do modelo superior, prolongamos a linha mediana para o 

plano posterior do modelo. Com o acess6rio de regulayao angular e do arco graduado 

da platafonna horizontal, efetuamos o corte dos pianos laterais a 60° com o plano 

posterior apoiando a base do modelo sobre a plalafonna horizontal, tendo o plano 

posterior encostado a face graduada do angulador, deslocamos o modelo em direyao 

ao disco. Uma vez atingido no modelo o limite deixado pelo rolete de cera, utilizado 

durante o preparo da moldeira, anotamos, da escala linear do acess6rio, a medida ate 

onde foi conduzida a linha vertical trayada no plano posterior do modelo superior. 

Efetuamos, inicialmente, o recorte lateral da hemi-arcada mais afastada da linha 

mediana. Para o recorte lateral do lado oposto, transportamos as mesmas referencias 

angular e linear sobre o acess6rio em uso. Para o recorte dos pianos anteriores do 
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mode/a superior, utilizamos a angulavao de 30° com o plano posterior, obtendo-se o 

angulo lateral do mode/a superior /oca/izado a aHura do mode/a do Iongo eixo do canino 

que se melhor se posiciona no area superior. Ao finalizarmos o recorte de urn plano 

anterior, anotamos, da escala linear do acess6rio, a medlda indicada pela vertical 

trayada no plano posterior. A seguir, efetuamos o mesmo corte do /ado oposto, 

transportando as mesmas referencias angular e linear sabre o acess6rio em usa. Com 

os mode/as articu/ados, procedemos ao recorte do plano posterior do mode/a inferior, 

apoiando a base do mode/a superior na plataforma horiizontal da maquina. Devemos 

recortar o mode/a ate o disco atingir /evemente o plano posterior do mode/a superior. 

Recomenda-se utilizar durante esta opera~ao o registro em cera para prevenir possiveis 

fraturas. Estando os modelos articulados, com seus pianos posteriores apoiados na 

plataforma horiizontal da maquina, efetuamos o recorte ate obtermos uma base plana. 

Os pianos laterais do modele inferior sao obtidos com os modelos articulados e 

prolongando a linha da rate palatina para o plano posterior do mode/a inferior. A seguir, 

efetuamos o recorte semelhantemente ao do recorte face correspondents no modelo 

superior. A curvatura anterior do modele inferior e determinada atraves do Iongo eixo do 

canino melhor posicionado no area inferior. Procedemos ao corte tomando como 

refer8ncia a curvatura anterior do area dentario inferior ate atingir as demarcac;Oes 

correspondentes ao Iongo eixo dos canines. 0 biselamento dos angulos posteriores dos 

mode/as e leila com o auxilio do acess6rio de regu/ayao angular e do area graduado da 

plataforma horizontal, estando os modelos articulados a 110ocom o plano posterior. 

Finalmente, os autores dividem o modele em duas poryoes: anat6mica que 

corresponde aos dentes e estruturas de suporte e a base. A base do modele representa 

1/3 da aHura total do mode/a e a porvao anatomica 2/3 da mesma. 
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VELLINI (2002) utilizou para os recortes dos modelos duas tecnicas: uma utilizando 

5 guias angulados (duas placas de 55°, duas de 62° e uma de Br), e outra utilizando 

maquina adaptada. • Sequencia dos recortes com guias: 

Modelo inferior 

- Recortar a base do modelo, paralela ao plano oclusal; 

Marcar com lcipis uma distancia de aproximadamente 5 mm do Ultimo dente e 

desgastar a face posterior ate a marca do lapis, apoiando a base do modelo na 

placa horizontal da maquina. Esta face deve estar ortogonal a plano da base; 

Desgastar as faces lateral direitas e esquerdas, apoiando a face posterior no 

guia 55°; 

Desgastar a face anterior paralela a face posterior ate aproximadamente 1 0 mm 

dos incisfvos, arredondando-a, seguindo a curvatura anterior dos dentes. 

Modelo superior 

Desgastar a face posterior com modelos articulados orientando-se pelo recorte 

da base do modelo inferior. 

Apoiar as faces posteriores articuladas e desgastar a base do modelo superior. 

Com a face posterior apoiada no guia 62°, desgastar as faces laterais direitas e 

esquerdas; 

Apoiar a face lateral esquerda no guia ar e desgastar a face antero-lateral 

dire~a; com a face lateral direita apoiada no guia ar, desgasta-se a face antero

lateral esquerda; 
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Com os modelos articulados, recortar as faces p6stero-laterais num plano que 

forme com as faces posteriores um angulo de 120°. 

Obtemos assim as modelos superiores e inferiores esteticos, obedecendo aos 

paralelismos das faces posteriores e p6stero-laterais. 0 recorte de modelos com 

milquina adaptada foi explicado da seguinte forma: 

Desgastar a base do modelo inferior paralela ao plano oclusal. 

Com modelos articulados e apoiando-os pela base inferior, desgastar as faces 

posteriores ortogonais a base inferior. 

Posicionar o guia em 60°, apoiar as faces posteriores e desgastar as faces 

latera is esquerda e direilas. 

Desgastar as faces p6stero-laterais de tal forma que forme um angulo de 120° 

com a face posterior. 

Posicionar a guia em 30°, apoiar na base posterior e desgastar as faces antero

laterais apenas do modele superior. 

Arredondar a face anterior do modele inferior, seguindo a curvatura dos incisivos, 

da distal do canine a distal do canine do lade oposto. 

CAMARGO e MUCHA (1999) descreveram o inicio do recorte dos modelos, 

marcando-se com urn lilpis, dais ou tres pontos eqOidistantes na parte mais regular e 

posterior da rate palatina mediana do modelo superior. SuperpOe-se a linha media de 

urn transferidor ou placa reticulada de Schmuch pontos trayados e marca-se o limite do 

recorte posterior o qual sera perpendicular a rate media.O recorte dos modelos e 

iniciado sempre pelo modelo superior. lnicialmente apoia-se a face oclusal dos dentes 

em uma lamina de cera de articula~;ao ate que se reproduza o plano oclusal. Este 
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conjunto e levado ao recortador de modelos e a lamina de cera e colocada em contato 

com o dispositive vertical adaptado a mesa do recortador. A base superior e recortada 

de tal forma que fique paralela ao plano oclusal. Este recorte e feito deve ser feito ate o 

ponto em que se consiga a proporyao de urn teryo da poryao dentaria. urn ter~o de 

rebordo alveolar e urn ter~o de base do modelo. Recorta-se agora a superficie posterior 

ate o limite demarcado anteriormente, de tal forma que fique perpendicular a rafe 

palatina. Adapta-se urn dispositive de angulayao a mesa do recortador para recortar as 

pory6es laterais do modelo superior num angulo de 65 graus.O limfte do recorte sera na 

metade do fundo de vestibula. Ajusta-se o angulador do lado oposto e recorta-se da 

mesma forma. Passa-se entao o recorte da port;ao anterior que e feita numa angulayao 

de 30 graus com a superficie posterior do modelo. Recorta-se urn lado depois o outro de 

tal forma que as superficies se unam na linha media do modelo formando urn "V", e que 

a uniao da superficie anterior com a superftcie lateral fique na direc;ao do Iongo eixo dos 

canines superior. Com a base superior do modele superior apoiado na base do 

recortador e mantendo-se todo o conjunto firme com as duas maos, procede-se ao 

recorte da parte posterior do modelo jnferior de modo que ao final deste procedimento 

as superficies posteriores dos dais modelos estejam num mesmo plano. Com os 

modelos articulados, apoia-se as superficies posteriores na base do recortador e faz-se 

o recorte da base inferior do modelo inferior. Adapta-se o dispositive para determinar a 

correta angulac;ao e procede-se ao recorte das porc;Oes laterais de modo de modo a 

ficarem com uma angulayao de 60 graus em relac;Bo ao bordo posterior. Sempre se 

deve observar se existem assimetrias entre os hemiarcos antes de comeyar o recorte, 

bern como problema de mordida cruzada. Comec;a-se de preferfmcia pela hemi-arcada 

mais expandida. Repete-se este procedimento para o lado oposto. Marca-se a face 
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mesial do canino mais bem localizado do ponto de vista clinico e a distancia que vai 

deste ponto ate a pory8o posterior do modelo e transfera-se para o !ado oposto. Faz-se 

um recorte no formate de semi-lua na regiao anterior que vai de um canino ao outro. 

Realiza-se agora o recorte das poryiies latero-posteriores, para o qual, o angulador e 

novamente adaptado a mesa do recortador e graduado a 110 graus. Com a superficie 

posterior dos dois modelos ocluidos com o registro em cera apoiados no angulador, 

recorta-se ate o limite em que essa superficie atinja o comprimento de aproximadamente 

1,5 centimetro. 0 mesmo procedimento e fe~o para o !ado oposto. Ao final do recorte, a 

oclusao dos modelos deve ser analisada com o auxilio de uma placa de vidro, fazendo 

coincidir as superficies posteriores e liltero-posteriores sem que haja qualquer 

desnivelamento. No caso de se observar pequenos desniveis, urn ajuste final pode ser 

de~o com uma pedra de Carburundum n 109 envolvida com uma lixa d'agua n 400. A 

altura total dos dois modelos ocluidos deveril estar proxima de 7,5 centimetres. Nesse 

momenta os modelos estao recortados simetricamente e reproduzindo com fidelidade a 

oclusao do paciente. 
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Apresentar uma sequencia laboratorial para a confec~ao de urn modele de 

estudo, com todas as fases de recorte. 
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MATERIAlS NECESSARIOS 

Para reallzarmos a sequenc1a de recorte dos modelos ortodonticos, utilizaremos os 

seguintes materiais demonstrados a seguir.(F1gs 7, 8, 9 e 10) 

Fig.7-Modelos de gesso superior e inferior Fig.8-Base honzontal com arco graduado e 
acess6rio de regulagao angular e linear 

Fig.9-Maquina de cortar gesso com os seus Fig.1 0-Regua, transferidor, esquadro, 
acess6rios demarcador da base do modelo 
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RECORTE DA BASE DO MODELO SUPERIOR 

Sabendo-se disso, iniciaremos a primeira etapa do recorte do modelo que 

corresponde ao tra~ado de uma linha guia (com o auxilio de urn acess6rio em forma de 

"T") ao redor da base do modelo superior a tim de recorta-lo paralelamente ao plano 

oclusal e ao plano horizontal (Fig.12). Colocamos o modelo superior com seu plano 

oclusal apoiado sabre uma superficie plana, de maneira que haja urn maior numero de 

pontos tocados nessa superficie. Demarcamos com o acess6rio citado uma linha ao 

redor do modelo. 

0 recorte da base do modelo e efetuado colocando-se a mesma em cantata com o 

disco de corte, sem apoiar o modelo na plataforma honzontal da maquina. Dessa forma 

a base do modelo ficara para lela ao plano oclusal do mesmo (Fig 11 ). 

Fig.11-Base do modelo superior Fig.11-Tra~ado da linha guia para o recorte 
paralela ao plano oclusal. 
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RECORTE DO PLANO POSTERIOR DO MODELO SUPERIOR 

Demarcaremos agora. com lapis a linha mediana correspondente a rafe palatina 

(Fig 13) e uma linha que passe mais ou menos 1 centimetro ah~m das 

tuberosidades,determinaremos essa linha como auxilio de urn transferidor (Fig.14). Nos 

casos de maloclusao Classe II, a distancia do plano posterior a tuberosidade deve ser 

aumentada para evitar que se atinja os molares inferiores, durante o recorte. 

0 recorte do plano posterior e efetuado apoiando-se a base do modelo superior 

sobre a plataforma horizontal da maquina. Cortamos ate a linha demarcada atem das 

tuberosidades (Fig.15) 

Esse plano sera perpendicular a sua base e a linha mediana correspondente a rate 

palatina(Fig.16). 

Fig.13-Demarca~ao da rate palatina Fig.14-Uso do transferidor para a 
dehmita~ao do plano postenor . 
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Fig.15 -Demarca~ao do plano de recorte 
posterior 

Fig.16-Recorte do plano posterior 
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RECORTE DOS PLANOS LA TERAIS DO MODELO SUPERIOR 

Para obtermos os pianos laterais do modelo superior. prolongamos a linha 

mediana para o plano posterior do modelo superior. Com o auxilio do acess6rio de 

regulac;ao angular e do arco graduado da plataforma horizontal, efetuamos o corte dos 

pianos laterais a 60° com o plano posterior apoiando a base do modelo sobre a 

plataforma horizontal. tendo o plano posterior encostado a face graduada do angulador, 

deslocamos o modelo em direc;ao ao disco de corte. conservando sempre seu plano 

posterior paralelo a face vertical do angulador (Fig.17). 

Uma vez atingida a distancia de mais ou menos 1 centimetro da face vestibular 

dos molares do lado em questao, interrompemos o recorte e anotamos, da escala linear 

do acess6rio, a medida ate onde foi conduzida a linha vertical trac;ada no plano 

posterior do modelo superior. Efetuamos. inicialmente. o recorte lateral da hemi-arcada 

mais afastada da linha mediana. Para o recorte lateral do lado oposto. transportamos as 

mesmas referencias angular e linear sobre os acess6rio em uso(Fig 18). 

Fig.17-Recorte do plano lateral com 
angulac;ao de 60°. 

Fig.18-Modelo superior com suas faces 
laterais recortadas 
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RECORTE DOS PLANOS ANTERIORES DO MODELO SUPERIOR 

Para o recorte dos pianos anteriores do modelo superior, os procedimentos sao 

semelhantes aos da etapa anterior. No entanto utilizamos a angula~ao de 30° com o 

plano posterior, obtendo-se 0 angulo lateral do modele superior localizado a altura do 

modele do Iongo eixo do canine que se melhor se posiciona no area superior(Fig.19). 

Ao finalizarmos o recorte de urn plano anterior, anotamos, da escala linear do 

acess6rio, a medida indicada pela vertical tra~ada no plano posterior. A seguir. 

efetuamos o mesmo corte do lado oposto, transportando as mesmas referencias 

angular e linear sabre o acess6rio em uso. 

Fig.19-Recorte do plano anterior na angula~ao de 30°. 

RECORTE OA BASE DO MOOELO INFERIOR 

Estando os modelos articulados e com a base do superior apoiada, 

demarcaremos a linha do recorte do modele inferior como auxilio do mesmo acess6rio 

utilizado anteriormente (Fig.20), para que assim esta fique paralela ao plano horizontal 

(Fig21 ). Efetuamos o recorte da base ate que chegue ao limite anteriormente 

demarcado (Fig .21 ). 
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Fig.20-Demarca~ao da linha de recorte 
da base do modelo inferior. 

Fig.21-Base do modelo inferior 
paralela ao plano horizontal. 

Fig.22- Recorte da base do modele ate a 
linha demarcada anteriormente 

RECORTE DO PLANO POSTERIOR DO MODELO INFERIOR 

Com os modelos articulados, procederemos ao recorte do plano posterior do modelo 

inferior, apoiando a base do modelo inferior, ja recortada, na plataforma horizontal da 

maquina. Devemos recortar o modele ate o disco atingir levemente o plano posterior do 

modele superior (Fig.23). Recomenda-se utilizar durante esta opera~ao o registro em 

cera para prevenir possiveis fraturas. 

A parte posterior da base deve estar perpendicular a sua base e a linha media 

sagital (Fig.24). Tanto o modelo superior como o inferior dever estar a urn mesmo plano 
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ao articulannos os modelos. de tal forma, que ao apoiannos sobre uma superficie 

horizontal, descansando sobre esses pianos, deve-se produzir a articula9ao natural das 

cusp ides (Fig .25). 

Fig.23-Recorte do plano posterior do modelo 
Inferior. 

Fig.24-Piano posterior perpendicular a 
base e a linha mediana. 

Fig.25-Modelos com seus pianos posteriores 
apoiados numa superficie horizontal reproduzem 

a articula9ao natural 

RECORTE DOS PLAN OS LA TERAIS DO MODELO INFERIOR 

Os pianos laterais do modelo inferior sao obtidos com os modelos articulados e 

prolongando a linha da rate palatina para o plano posterior do modelo inferior com o 
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auxilio de urn transferidor (Fig.26). A seguir, efetuamos o recorte semelhantemente ao 

do recorte face correspondente no modelo superior (Figs. 27 e28). 

Fig.26-Prolongamento da linha da rafe 
palatina para o modelo inferior . 

Fig.27 -Recorte do plano lateral com 
angulac;ao de 60°. 

Fig.28-Recorte do plano anterior com angulac;ao de 30° 

RECORTE DA CURVATURA ANTERIOR DO MODELO INFERIOR 

A curvatura anterior do modelo inferior e determinada atraves do Iongo eixo do 

canino melhor posicionado no arco inferior. Procedemos ao corte tomando como 

referenda a curvatura anterior do arco dentario inferior ate atingir as demarcac;oes 

correspondentes ao Iongo eixo dos caninos (Fig.29). 
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Fig.29- Recorte da curvatura anterior do 
modelo inferior. 

BISELAMENTO DOS ANGULOS POSTERIORES DOS MODELOS 

0 biselamento dos angulos posteriores dos modelos e feito como auxilio do 

acess6rio de regulas;ao angular e do arco graduado da plataforma horizontal, estando 

os modelos articulados a 110°COm o plano posterior (Fig.30 ). 

Fig.30-Biselamento dos angulos posteriores dos 
Modelos com angulo de 110°. 

ACABAMENTO DOS MODELOS 

Ao finalizar-se o recorte dos modelos superior e inferior nota-se que as superficies 

recortadas na maioria das vezes apresentam bolhas negativas, e ainda que a superficie 
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do gesso se encontra irregular ou demasiadamente aspera. Buscando valorizar e 

preservar nosso trabalho devemos realizar o acabamento dos modelos ja recortados 

tomando-os mais apresentaveis. 

Para a remoyao das bolhas formadas em conseqOemcia das falhas de manipulayao 

do gesso, utilizamos pequenas pory6es de gesso recem-manipuladas, levando o 

material ate as bolhas e removendo o excesso com algodao (Fig.31). Depois de 

realizada essa etapa, lixamos as superficies em baixo de agua corrente como auxilio 

de lixa dagua n°600 (Fig .32). 

Fig.31-Remoyao do excesso com algodao 

Fig.32-Uso da lixa dagua Fig.33-Modelo ap6s o acabamento 
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(j)JsCUss.fto 

Os modelos em gesso pedra constituem uma das melhores fontes de informagao 

e registro permanents da situa~ao elf nica de urn caso, sendo assim faz-se necessaria a 

sistematizagao de uma tecnica para o prepare dos mesmos. Par outre !ado, as modelos 

de estudo constituem urn dos mais importantes instrumentos que o ortodontista tern em 

maos, para avaliar a discrepancia entre o volume dentario e as bases 6sseas, alem de 

servirem como registro permanents da maloclusao original. Podendo constituir desta 

forma, elemento de comunicayao entre paciente e profissional: antes do tratamento ele 

pode ter conhecimento da real situayao clinica de sua boca e p6s tratamento pode 

avaliar o trabalho realizado par seu ortodontista. 

INTERLAND e VIGORITO, VELLINI iniciam a sequencia de recorte pelo modelo 

inferior, simplesmente considerando a base paralela ao plano oclusal e este paralelo ao 

plano horizontal. 0 plano posterior e demarcado distalmente ao Ultimo dente do modele 

inferior. Sabe-se que este oferece menor lndice de seguranc;a que o modele superior, 

par ser considerado como refer9ncia para a etapa inicial durante a tecnica de recorte, 

pais as assimetrias podem ser dissipadas. 

No entanto, MONTI, WHITE, USBERTI, GUARDO utilizam tanto o modelo 

superior como o inferior, dependendo do tipo de maloclusao, como referenda para a 

primeira etapa de recorte. A demarca9ao da base para USBERTI e leila atraves de urn 

compasso com abertura igual a somat6ria da parte anat6mica e da base, as quais 
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representam 2/3 e 1/3 respectivamente, da altura do modelo. A arcada dentaria e 

apoiada sabre uma supetficie plana. Portanto, a plano da base do modelo, nos 

diferentes tipos de maloclusao, e sempre paralelo ao plano oc\usal, o que nao 

corresponds a realidade. 

Por outro lado, MACHADO, ALMEIDA iniciam o recorte recorte pelo modelo 

superior. MACHADO localiza sabre a linha da rafe pa\atina posterior, dais pontos 

distanciados urn do outro de 1,5 a 2 centimetres. Utilizando o simetosc6pio au urn 

transferidor procura trac;ar uma Jinha perpendicular a rafe palatina, para se determinar o 

plano posterior, o qual constitui a etapa inicial. 
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COWCLVS}iO 

De acordo com a revisao da literatura consultada e com a demonstrayao de uma 

tecnica de recorte de modelos de gesso com finalidade ortodOntica, podemos concluir 

que: 

Modelos bern recortados e convenientemente preparados sao de suma 

import8ncia pela facilidade na obtenyao imediata da correta relayao oclusal. 

Possibilitam loca\izayao das assimetrias dos areas dentilrios. 

Os modelos facilltam a comunicayao entre a profissional e o paciente, servindo 

para comparar as estagios ortodOnticos iniciais com as finais, avaliando o 

tratamento realizado. 

Pudemos perceber que existem diferenyas nas tecnicas de recorte dos modelos, 

mas todos coincidem em caracteristicas como: possuir todos as Iadas formando 

angulos retos com a base, e cada plano recortado deve ser liso_ Os angulos 

devem ser bern demarcados. A base de cada modelo deve ser paralela a base 

do outro plano de oclusao. As superficies posteriores deverao estar exatamente 

em um mesmo plano. 
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