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Resumo 

A odontologia forense vem sendo uma maneira eficaz de se abler a identificavao de 

pessoas desaparecidas ou vitimas de alguns crimes ou ate mesmo em casas de 

desastres naturais. 

lremos citar os metodos utilizados na identifica9i'io que com o auxilio do prontwirio 

do paciente possa a sr utilizado como parametro para sua identificavao. 



lntroduc;:ao 

Ao Iongo dos anos a atuac;ao do profissional cirurgiao-dentista veio 

mudando e se ampliando de maneira em que hoje o campo de trabalho desse 

profissional nao se restrings a apenas consult6rio prOprio, de outros au trabalho em 

postos de saude. 

Existem hoje inUmeras func;6es e cargos que sao ocupados par esses 

profissionais como peritos legistas, fiscais do conselho, da vigilancia sanitaria, 

consultoria de convenios em fim o campo de atuac;ao e bern ample. 

Com a aumento da populac;ao, o aumento do numero crimes b:lrbaros e hediondos 

a participac;ao de peritos legistas e criminals na identificac;ao das vitimas e dos 

autores hoje exercem grande importancia na sociedade. 

2 

A televisao nos traz informac;:ao e na parte de entretenimento mostra 

tambem o trabalho dos peritos em alguns programas demonstrando o crescimento e 

importancia desse trabalho a sociedade, Porem quando ocorre nao s6 as crimes 

hediondos, mas desastres em massa como o tsunami au no Brasil o caso do aviao 

da TAM em Sao Paulo onde a maioria dos corpos fica carbonizada e dificil ou as 

vezes impossivel se encontrar material para a realizayao do exame de DNA que 

ainda hoje e um exame care para o estado brasileiro realizar corriqueiramente, par 

isso se utilizam outras tecnicas. 

Os ｯ ､ ｯ ｮ ｴ ｯ ｾ ｩ ｳ ｴ ｡ ｳ s conseguem realizar finalizar o trabalho de identificac;ao 

do cadaver atraves dos elementos dentarios. 

0 objetivo dessa revisao de literatura e informar e nortear aos profissionais 

cirurgiaes-dentistas a grande importancia da manutenyao adequada e do correto 
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armazenamento do prontuilrio uma vez que em situavoes como no acidente da TAM 

a utilidade deste material na identificayao do cadaver 

para que as amigos e familiares das vitimas prestem homenagens e pratiquem seus 

rites religiosos. 
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Proposit;:ao 

0 objetivo desse trabalho e direcionar o profissional Cirurgiao-Dentista para que 

este conhec;a o que deve canter nesse prontuario e de que forma esse material ira 

colaborar com justic;a e ainda tambem para mostra ao profissional de que forma sao 

feitas as identifica96es a partir dos dados obtidos no intuito de despertar interesse no 

profissional a area. 



Revisao de Literatura 

1.1 Prontuario o que e? 

Para o cumprimento da exigencia contida no incise VIII 

Do art. 5° do C6digo de Etica Odontol6gica. 

Segundo a dicionario, mais conhecido no Brasil Aurelio, lfngua. 

Portuguesa: 

E o Iugar onde se guardam ou depositam coisas das quais se pode 

necessitar 

A qualquer instants. II- Ficha (medica, policial, etc ... ) com os dados 

referentes a uma pessoa (Galvao et al., 2004). 

Ainda no intuito de ninguem se confundir outras definiy5es 

Ficha- Folha salta au cartao com anotay5es para ulterior classificac;ao au 

pesquisa; informayoes, em carater confidencial, sabre algu8m au alguma coisa 

(ZIMMERMANN, R. D. et al1998). 

Dado- elemento ou base para a formayiio de urn juizo; principia em que se 

assenta uma discussao (ZIMMERMANN, R. D. et al1998). 

Arquivo- conjunto de documentos manuscritos, gnificos, fotograficos, etc ... 

Recebidos ou produzidos oficialmente por uma entidade, par seus funcionarios e 

destinados a permanecer sob a custOdia dessa entidade ou funcion8.rios: Iugar 

onde se recolhem, guardam esses documentos (Galvao et al., 2004). 
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1.2 0 que deve canter? 

Segundo Galvao (2004) o prontuario em si sendo algo mais amplo e que 

deva canter o maier numero possfvel de informac;:Qes relevantes sabre 

determinado paciente 
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Essas informay5es advindas de preenchimento de ficha com nome 

endereyo telefone e etc, e importante na parte administrativa. A anamnese nos 

informa hist6rico do paciente queixa do mesmo e situayao inicial 

Radiografias contendo situagEio anterior durante se tratamentos mais Jongos 

como provas de pr6tese ou ortodontico principalmente situa9ao p6s

tratamento radiografias comprobat6rias para alguns convenios em cirurgia, 

endodontia, dentistitica e ortodontia. 

Modelos de qualidades bern armazenados de todos as pacientes. 

1.3 Forma e tempo de armazenamento 

Os modelos devem ser colocados em tapuer ou caixas de papelao em 

Jocais secas e frescos pa estes nao mofarem. 

0 local pode sem em consult6rio particular au clinica na casa do cirurgiao

dentista au em local especificado para o fim. 

lmportante lembrar que e dever do cirurgiao-dentista ajudar a justi>a 

sempre que a pedido da mesma apresente a documentayao do paciente. 



Outra questao que gera muitas duvidas e quanta tempo o profissional 

cirurgiao-dentista deve guardar o prontuilrio do paciente uma vez que o 

conselho diz diferente do c6digo de defesa do consumidor. 

0 fate e que se possfvel o cirurgiao-dentista guarde para sempre esse 

prontuario e modelos, pais este pede vir a ser Util a qualquer momenta caso o 

profissional tenha que vir se defender em juizo. A lei diz que a suposta viti rna 

tern o direito a processar o profissional transcorrido o tempo de cinco anos de 

ciencia do fate. 

Ou seja, o profissional deve manter o prontwirio guardado de preferencia o 

Maximo de tempo que conseguir (GUIMARAES et al., 1994). 

1.4Digital ou papel 

Ha alguns anos como desenvolvimento dos computadores pessoais e 

notebooks a cirurgi3o-dentista esta cada mais em cantata com essas tecnologias 

e com o desenvolvimento de softwares para a gestae de consult6rio dentario. A 

grande capacidade de armazenamento de informa9ao utiliza(fao de pouco espac;:o 

fisico, localiza(fao imediata dos dados e das informac;:6es, transmissao e acesso 

instantaneo em rede, maior possibilidade de pesquisa, relat6rios estatisticos, 

laudos de interpreta9ao automatizados e possibilidade de trabalhar com 

"lnteligencia Artificial" e, ainda, no caso das Radiografias digitais, uma importante 

redw;:ao do tempo de exposiyao. 

Mas olhando tambem porum outre angulo a facilidade com que se alteram 

dados deste program as e a dificuldade de se conseguir comprovar o fato e ainda a 
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legisla9ao vigente do estatuto da profissao determina que tal documento seja 

manuscrito au de existencia real. 

8 

Porem o importante mesmo e o cirurgiao-dentista ter esses documentos em 

prontu<irio digital ou no papel fica a criteria do Professional. 

Medida Provis6ria 2.200-2 e seus decretos complementares, instituiu a 

ICP-BRASIL- lnfra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira com poderes de criar 

a cadeia de certifica9ao digital conforme o texto da Lei, a "garantir a autenticidade, 

a integridade e a validade juridica de documentos em forma eletronica, das 

aplica96es de suporte e das aplica96es habilitadas que utilizem certificados 

digitais, bern como a realiza9ao de transa96es seguras" (BRASIL, 2002), datado 

de 24 de agosto de 2001 (PEREIRA, C. B., 2009). 

2. ldentificac;;ao Humana 

2.1 Objetivo das ciemcias antropol6gicas 

A antropologia (antra -homem logia-estudo) e a ciencia que estudo a 

evolu(_(ao do ser humane em todos as aspectos seja fisico e cultural onde se 

estuda origem, posiyao na escala zool6gica grupos etnicos e saciedades. 

A antropologia e dividida em antropologia fisica e cultural, a parte fisica e a 

que interessa mais no nosso caso, estuda as diferen(_(as quantitativas e 

qualitativas dos humanos ainda se dividindo em somatoscopia (6 onde se estuda a 

variayao normal como cor da pele e dos olhos ... ) e somatometria (6 onde se 

estuda a mensurayao como medidas do cranio e areas dentarios ... ). 
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0 estudo dessas ci€mcias e de grande valia na problematica de 

identificayao e identidade das pessoas como exemplos pessoas desaparecidas au 

em desastres em massa. 

0 cirurgiao-dentista que trabalha com a odontologia legal examinando 

cadaveres quanta indivfduos em pericias deve ficar atento a todos as dad as 

somatoscopicos e somatometricos (Vanrell 2002). 

2.2Arcos dentarios na identificagao 

Uma vez que estes possam ter importancia na resoluyao de problemas 

medico legal como na identificayao de vitimas ou criminosos par meio de les5es 

au ainda diante de dentadas podendo ser identificada como humana au nao. 

Em relayao aos areas dentilrios que e uma estrutura familiarizada pelo 

cirurgiao-dentista as parte que interac;ao sao as seguintes medidas: 

• Largura maxima do area dentil.rio 

• Comprimento maximo do area dentario 

• Comprimento do area dentario correspondente a metade da largura maxima 

• Distancia entre pre-molares faces vestibular (Vanrell 2002) 

2.3Rugosidade Palatina 

Segundo Vanrell (2002) e considerado um metoda secundario de 

identifica(_(3o a rugoscopia palatina analisa as cristas, dobras, pregas situadas na 

ab6bada palatina. 



Como e considerado metoda auxiliar s6 e utilizado quando se encontram 

mutilay6es, a cabeya fora do corpo au em individuos carbonizados. 

Essas rugas na esp6cie humana estao relacionadas com a mucosa 

gerando grande variabilidade de comprimento. Porem Arbenz (1959) ensina que 

nos outros animais as pregas palatinas sao sim8tricas o que e diferente em n6s 

seres-humano, mas o que realmente e importante ao cirurgiao-dentista legista e 

que sao individuais, imutaveis perenes e passiveis de classificayao, portanto sao 

requisites bioJ6gicos e tecnicos para a identifrcayao. 

A titulo de curiosidade abaixo esta a classifica(:ao de Carrea citado por 

Briiion (1983) essas pregas se dividem em quatro grupos: 

II 

• 
Ill 

0 

IV 

• 

Fig1. As quatro caracteristicas fundamentais segunado Carrea.(Apud de Brin6n, 

EN, Odontologia Legal y Pr8ctica Forense. Buenos Aires: Puriz6n, 1982,modificado 

• Rugas dirigidas no sentido medial-tipo I 

• Rugas dirigidas no sentido lateral-tipo II 

• Rugas dirigidas no sentido distal-tipo Ill 

• Rugas dirigidas no sentido variado-tipo IV 

IO 



2.41dentifica<;:ao pelos dentes 

0 conhecimento de anatomia normal dos dentes humanos, histologia e de 

suma importancia ao odontolegista. 

II 

0 odontolegista deve sempre que estiver com urn elemento dentario em 

sua posse analisar da seguinte maneira, o elemento e humane au nao, se 

pertencer ao ser-humano se esse e decfduo au permanents, a que grupo pertence 

incisivos canines molares au pre-molares e enfim definir sua posiyao no area 

dentario see segundo, ou lateral see superior au inferior e par fim a lateralidade. 

Entretanto muitas vezes o perito apenas receber parte desse material 

devendo se utilizar b§cnicas microsc6picas para como fabricayao de laminas 

histol6gicas pela tecnica de descalcifica,ao par desgaste 

Do ponte de vista pericial a tecnica e simples e r<ipida. 

Outro ponte que o perito pede e deve utilizar sao as anomalias dentarias 

que serao exemplificadas abaixo: 

• Aumento de volume 

De acordo com literatura existem diferenc;as que pode ser radiculares 

coronilrias ou ambas. Elas podem ser aumento au diminuivao de tamanho em 

um unico ou em todos os heliantos (LEAL et al., 1998). 
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• Anomalia de numero 

Essa altera9ao de quantidade de elementos presentes nos areas dentarios 

se caracteriza par tres formas anodontia (ausencia total de dentes) oligodontia 

( redu9ao parcial do numero de dentes) ou poligodontia ( aumento do numero 

de dentes), lembrando ques essas altera96es podem ocorrem tanto em 

denti96es deciduas quanta em permanentes (LEAL et al., 1998) .. 

• Anomalias de forma 

Segundo Vanrell (2002) do ponto de vista didatico essas altera96es podem 

ainda ser dividas de varias maneiras porem ao perito apenas interessa 

identificil-las como presentes e anotar os dados para a checagem mais para 

relembrar essas alterac;oes estas sera a citadas abaixo 

·:· Conoidismo dente tern a forma de dais cones justapostos. 

•!• Dilacerayao uma curvatura no grande eixo do dente 

•:• Coalescencia conciste na uniao de dais ou tres dentes a abrange 

(concre9ao, fusao, gemina9ao). 

•!• Erosao parada de calcifica,ao por determinado tempo (dentes de 

hutchinson e em lavas de mel sao exemplos) 
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• Anomalias de posic;:ao 

Assim temos varias possibilidades como giroversao, vestibuloversao, 

linguoversao, lateroversao, mesioversao e distoversao. Ou ainda temos a 

possibilidade de anomalia de posic;:ao como a ocupac;:ao de urn e!emento no 

Iugar de outro no area au quando o dente aparece fora do area prOximo au nao 

da boca (Vanrell et al., 2002). 

• Anomalias de erupc;:ao 

Sao elas erup!fao precoce au tardia queda precoce inclusoes au 

impactac;bes 

(Vanrell et al., 2002) .. 

• Alterac;:oes devido aos habitos 

Como passa da vida todos n6s vamos adquirindo certas manias e 

particularidades sendo que algumas dessas particularidades podem sim deixar 

marcas nos elementos dentarios, as habitos mais comuns serao 

exemplificados abaixo segundo Vanrell et al.,( 2002). 
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•:• Desgaste dos roedores de unhas 

Conhecido como onicofagia muitos adultos e crianyas tern esse habito e em 

consequencia disso a borda cortante dos incisivos tern aspecto serrilhado (Vanrell 

et al., 2002). 

•!• Geofagia 

Alguns individuos desenvolvem a habito de ingerir coisas geralmente 

pacientes com distUrbios mentais muitas vezes comem terra e se observa nos 

dentes abrasao do cantata de particulas de terra como esmalte durante urn tempo 

media ou Iongo (Vanrell et al., 2002). 

•:• Desgaste pelo usa de p6s-abrasivos 

Paciente com hc:lbitos de escovayao muito forte leva a desgaste na nas 

faces vestibulares do dentes (Vanrell et al., 2002). 

•:• Desgastes dos fumadores de cachimbo 

Esse desgaste e bern interessante sempre no mesmo dente ele aparece no 

dentes maxilares e geralmente mandibulares tambem. 

Quando em oclusao se observa urn orificio de forma polida normalmente se 

localiza na maxila em angulo disto incisal do lateral e na vertente mesial do canine 

ja na mandibula aparece no angulo disto incisal do lateral nas duas vertentes do 

canine e as vezes em uma pequena parte do primeiro pr8-molar(Vanrell et al., 

2002). 



• Escurecimento dos dentes dos fumantes 

Ja se sabe que as fumantes apresentam escurecimento de dentes 

principalmente em vestibular e lingual de incisivos e canines inferiores 

Os elementos dentais achados mesmo que isoladamente podem oferecer 

informayoes importantes sabre a vitima au o autor do del ito tais como especie, 

grupo racial, sexo, idade, altura, dados particulares, determinadas profissoes 

(Vanrell et al., 2002). 

• Grupe racial: 

Raqas ortognatas (caucas6ides) 

Nos molares superiores, as cUspides palatinodistais sao muito pequenas se 

comparadas com as cUspides mesiopalatinas. 
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0 primeiro molar inferior conservando apenas uma marca leve da soldadura 

da cuspide posterior 

0 segundo eo terceiro molar inferior nao tern cUspides posteriores 

diferenciadas Prognatas (negros me/anodermas e faiodermas) 

Nos molares superiores, as cUspides palatinodistais de bam tamanho. 

Nos molares inferiores, cUspide posterior diferenciada (Vanrell et aL, 2002). 
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• Sexo 

Bom os elementos que melhor nos diz sabre o sexo do 'dono' do 

elemento como a relayao de tamanho com o crania sao as incisivos centrais 

superiores na literatura jil. se sabe que estes dentes sao mais volumosos nos 

homens que nas mulheres porem sao milimetricas (Silva M 1996). 

• Altura 

Muitos cientistas estudaram as propon;Oes do corpo humanos urn desse foi 

Carrea que de sue nome a urn indice matematico referente a: 

Altura maxima(mm)=arcoX6X10rrX0,5 

Altura minima((mm)=raio(corda)X6X10rrX0,5 

"""'m'i""'"''"' -Lin•''h'-10-' \,illl' Ｚ ｾ Ｎ Ｂ " :1 II: 1 tllllt I - ----

"m """''"'•''' lc'm mrn i ---- ------- -------·-

-

Fig.2 esquema demonstrative do area e corda para calculo de altura 

Fonte Vanrell 2002 



0 raio e uma medida que se obtem esticando um fio dental da mesial de 

incisive central inferior ate a distal do canine inferior de mesmo lado ja a area e 

uma medida obtida com o fio dental passando e tocando toda a vestibular de 

incisive central inferior, incisive lateral inferior e canine inferior de mesmo lade 

(Vanrell et al., 2002). 

2.5 Tecnicas auxiliares 

Geralmente em cenas de crimes muitos vestigios do autor e da prOpria 

vitima sao encontrados no local, com a evolw;:ao da ciencia forense muitas 

tecnicas foram criadas para conseguir identificar secret;:6es e suas pistas sabre o 

que pede ter ocorrido no local. 

Alguns lfquidos organicos acabam se transformando em manchas como e 

caso de saliva, sangue, esperma e secrevoes vaginais 

No case da saliva existem algumas teen icas porem somente se sabe 

quando e positive ou nao para saliva. No sangue existem certas particularidades, 

a mancha fica fluorescente a luz ultravioleta e tambem dependendo do que for 

encontrado junto a essa mancha se pode dizer de onde pertence esse sangue 

como nariz ou oriundo de menstruayao, par exemplo, as provas geneticas como 

DNA ou fragmentos s6 sao obtidas atraves de PCR. 

17 

Outro metoda de identificayaa em casas de crimes sexuais e atraves de 

mancha de esperma ficanda fluorescente na luz ultravialeta navamente se utilizam 

reavoes quimicas para se abler material e realizar o PCR (Van rei\ eta\., 2002). 



2.6 ldentifica9ao Craniometrica 

Bam muitas vezes o perito se depara com apenas a ossada do crania e 

deve tentar fazer a identificac;ao uma vez que o DNA e uma tecnica cara para o 

governo utilizar toda hora. 

Os pontes craniometricos sao de fundamental importancia pais atraves 

deles se consegue informa9oes importantes sabre a possibilidade do sexo com 

formulas matematicas a partir das medidas do fora me magna, grupo etnico, 

estimativa da idade atraves das suturas cranianas e pela posiyao do forame 

mentoniano (Vanrell et al., 2002). 
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Conclusao 

Em face de todos OS m8todos de identifiC89<30 descritos e de todos OS 

dados necess8rios e obrigat6rios na elaborac;:ao de urn prontuttrio odontol6gico 

que contenha elementos necessaries para a auxilio a justiya se por ventura 

requisitado. 

Assim podemos ver que as radiografias periapicais interproximais e 

comparar com as trabalhos realizados na boca da pessoa que se deseja 

identificar au ate mesmo atraves de modelos onde podemos comparar 

rugosidades palatinas formas dos areas dentarios e analisar as elementos 

dent3rios com relac;ao a forma, posic;::ao desgastes fisiol6gicos au vindos de 

habitos parafuncionais 

Podemos concluir que o prontuario odontol6gico e de suma importancia na 

identificayao de pessoas seja necessidade a ajuda da odontologia forense par 

motive criminal ou de tragedias naturais com grande numero de vitimas. 
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