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lntroducao 

Atualmente, apenas o reconhecimento de urn cadaver par parte de parentes 

ou pessoas que conviveram com o individuo em vida e inadmissivel, devido ao 

fato de ser o rna is antigo e empirico meio de estabelecer -se a identidade da 

pessoa. 

ldentidade eo conjunto de caracteres fisicos, funcionais e psiquicos, natos 

ou adquiridos, porem permanentes, que torna uma pessoa diferente das demais e 

identica a si mesma. Em virtude da infinidade de arranjos geneticos possiveis, 

cada individuo tern seus caracteres pr6prios, desde a concepgao ate muito depois 

de seu decesso, e e nisso que se baseia 0 processo de identificagao humana, 

caracterizado pelo conjunto de procedimentos diversos para identificar uma 

pessoa. 

Para que urn processo de identifica<;ao seja aplicavel, e necessaria que 

preencha os seguintes caracteres tecnicos elementares: unicidade, imutabilidade, 

praticabilidade e classificabilidade. E a datiloscopia e urn metoda que preenche 

todos esses requisites tornando-se urn processo de identifica<;ao humana infalivel. 

A datiloscopia, como o nome diz, visa a identifica<;iio individual utilizando-se 

dos desenhos existentes nas polpas digitais, formados pelas linhas papilares 

cutaneas, denominados de desenho digital. 0 termo impressiio digital ou 

datilograma reserva-se a reprodu<;iio do desenho digital quando impressa sabre 

urn suporte. 
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Embora as impress6es digitais tenham sido empregadas desde a mais 

remota antiguidade, do ponto de vista cientifico, o seu uso, para fins de 

ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｯ Ｌ e moderno, recente, datando as seus estudos do segundo meado do 

seculo passado. 

0 processo de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｯ datilosc6pica usado no Brasil eo sui-americana 

de Vucetich, ligeiramente modificado quanta as subclassifica<;Oes, e ele foi 

adotado em 1903, tornando o Brasil urn dos primeiros paises a se inteirar do seu 

valor e dos prestimos para tal finalidade. Hoje, todos as cidadaos, sem distin9iio 

declasse e de sexo, identificam-se possuindo uma cedula de identidade. 

0 importante a considerar e que entre milh6es de impress6es tomadas, 

nunca se encontrou duas que fossem iguais. A inexistencia de impress6es digitais 

identicas e, portanto, a primeira regra da datiloscopia, 
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Desenvolvimento 

Definill&o: 

A palavra daliloscopia vern do grego (daclilos = dedo e skopein = examinar) 

e foi proposta palo medico argentino Dr. Francisco Latzina que sugeriu a Juan 

Vucetich, em substituigiio ao nome que havia dado ao seu processo datilosc6pico: 

icnofalangometrico, 

Datiloscopia e urn processo de identificagiio humana baseado na 

observagiio das figuras !armadas pelas cristas papilares das polpas digitais, Duas 

camadas distintas chamadas epiderme e derme formam a pele dos dedos, E nesta 

ultima camada que estao localizadas as papilas, dispostas sempre em series 

lineares, e que formam as cristas papilares, que aparecem entre o 6° e 7• meses 

de vida intra-uterina e sao separadas par sulcos, de 2 a 5 decimos de milimetro, E 

tao variavel a sua configuragiio, pela combinagiio de sulcos e relevos que 

apresentam os diferentes dedos que, estudando-se cuidadosamente as mesmas 

varia<;iies, chega-se a identificagiio inconfundivel de qualquer individuo, 

A datiloscopia divide-se em civil, criminal e clinica, A datiloscopia civil !rata 

da identificagiio para a cedula de identidade, carteira profissional etc, A 

datiloscopia criminal tern tres finalidades: a identificagiio do inquerito policial, a 

expadigiio de documentos de idoneidade e a identificagiio de fragmentos de 

impresslies digitais, coletadas em locais de crimes, A datiloscopia clinica e a que 

cuida das perturba¢es que se verificam nos desenhos digitais, em conseqU6ncia 

de algumas doengas ou do exercicio de certas profissoes (Tavares Jr. 1991 ), 



Hist6rico: 

A hist6ria da datiloscopia pode ser dividida em dais periodos: urn empirico e 

pre-cientifico e outro pratico e cientifico. 

A) Periodo pre-cientifico: 

Nas parades de cavernas pre-hist6ricas do sui da Fran99 e do norte da 

Espanha, em dolmes existentes na Bretanha foram encontradas impress6es 

digitais. 

Em 1894, o medico japones, Humugassu-Minakata, pub/icou urn estudo que 

dizia que as leis de Taiho do anode 702, copiadas das leis de Yug-Hwui de 605 a 

655. determinavam que o marido que se divorciasse deveria entregar a esposa urn 

documento escrito palo proprio punho sabre a decisao. Caso nao soubesse 

assinar o nome e nem escrever, e/e era obrigado a co/ocar a sua impressao digital 

como assinatura. 

Nos secu/os XII e XIII. os chineses usavam as impress6es, denominadas de 

impress6es digitais de Shanmu-Ying, como assinatura de varios documentos. No 

ｓ ｈ ｾ ｯ Ｌ no Cambodja e na India, quando os interessados nao sabiam escrever, 

imprimiam-se nos documentos de compra e venda a impressao dos polegares 

deles. 

Fernando Ortiz, citando Xavier da Silva, escreve que "os monarcas 

/ega/izavam os documentos que outorgavam, imprimindo-/hes a sua mao mo/hada 

de tinta ou sangue". ldentico costume tinham os monarcas assirios e babi/6nicos 

que gravavam nas tabu/etas de argi/a, que usavam como material de escritura, as 

suas tmpressOes digitais, isso dez secu/os antes da nossa era. 
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Ainda na antiguidade, devido a dificuldade de se identificarem os individuos 

pelo exame das impress6es digitais, foi que deu origem ao emprego dos 

chamados aneis-selos ou sinetes. Os mais antigos aneis (dactilios) foram OS 

verdadeiros substitutes artificiais dos desenhos digitais e eram trazidos sempre 

nos mesmos dedos e ostentavam desenhos identificaveis, reproduc;iio do escudo 

de armas de tal ou qual pessoa ou outre sinal a ele ligado, sendo apanagio dos 

nobres, dos potentados. De acordo com os povos, classes a que pertencem os 

individuos, o anel-selo era usado em determinada mao e dedo. 

B) Periodo cienlifico: 

A lase cientifica da datiloscopia inicia-se com os trabalhos dos anatomistas 

Marcelo Malpighi, Frederico Ruysch e Albinus, que fizeram estudos sabre as 

cristas papilares. 

Entretanto, em 1823 em Breslau, Joao Evangelista Purkinje, publicou sua 

tese: "Comentario de examine psicol6gico organt visus et sistematics cutanci", que 

foi o primeiro trabalho verdadeiramente sistematizado dos desenhos das digitais, 

onde estes aparecem classificados em nove tipos fundamentais. 

Em 1844, vern a lume os trabalhos de Huschka, seguidos, em 1856, dos 

estudos de J. Engel sabre os desenhos humanos e dos macacos. 

A primeira aplicay§o dos desenhos digitais na identificagao deve-se a 

William J Herschell, em 1858, quando a frente do governo civil de Bengala, india 

inglesa, em virtude do analfabetismo reinante no territ6rio sob a sua jurisdic;iio. 

exigia que nos documentos de compra e venda de im6veis que ali realizavam, as 

pessoas que nao soubessem faze-los ou assim3.-los deviam par as impress6es do 

-polegar e do indicador direito nas escrituras. 
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Em 1868, Gratiolete e Alix apresentaram urn interessante estudo que 

comparava as impressOes digitais do homem e dos macacos antrop6ides. 

No entanto, coube ao antropologista ingles, Sir Francisco Galton, em 1888, 

numa conferGncia no Real Institute de Londres, pronunciar a importancia 

datilosc6pica para a identificac;iio criminal e a sua classificagao, que foi a seguir 

aperfei9oada por Richard Henry, resultando no sistema de identificagiio adotado 

pela india (1897), lnglaterra e palos Estados Unidos (1901). 

0 marco mais significative, sem duvidas, foi os trabalhos desenvolvidos par 

Juan Vucetich, urn dalmata que migrara para Argentina e que, em 1891, sendo 

chafe da policia de Provincia de Buenos Aires, na cidade de La Plata, elaborou um 

sistema extremamente simples e altamente eficaz que foi publicado em 1901 e 

logo aceito pela Argentina e pelo Brasil. 0 primeiro caso autentico de identifica9iio 

de criminosos pelas impressoes digitais, data do ano de 1892 e e devido a 

Vucetich. Uma mulher chamada Francisca Raja mata dais filhos e acusa como 

autor do crime urn de seus vizinhos. A polfcia encontra na porta da casa a marca 

de varies dedos molhados de sangue. As impressoes encontradas coincidiam com 

as de Francisca, a verdadeira culpada. 

0 Brasil adotou a datiloscopia como processo de identifica9iio em 1903, 

sendo, portanto, urn dos primeiros paises a se inteirarem do seu valor e dos 

prestimos para essa finalidade. 0 introdutor da datiloscopia no Brasil foi Jose Felix 

Alves Pacheco, nascido no dia 02 de agosto de 1879, em Teresina, Estado do 

Piaui, notavel jornalista, poeta, escritor e homem publico, foi Ministro de Estado, 

apesar deter sido o introdutor do sistema de identificag8o humana criado par Juan 

Vucetich, ficou mais conhecido como jornalista e literate. 
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Foi por iniciativa de Felix Pacheco, que o Presidente da Republica, Dr. 

Rodrigues Alves, em 05 de fevereiro de 1903, atraves do Decreta 4. 764, introduziu 

a datiloscopia como metoda mais simples e mais perfeito para identificar 

criminosos, cadaveres, pessoas desconhecidas e tambem pessoas honestas, 

reunindo os dados de qualifica<;iio, dados morfol6gicos - exame descritivo. sinais 

particulares. Todos estes dados seriio subordinados a classifica\'iio datilosc6pica, 

de acordo com o sistema de Vucetich, considerando-se, para todos os efeitos, a 

impressiio digital como prova mais concludente e positive da identidade do 

individuo, dando-se-lhe prioridade ao conjunto dos outros dados que serviriio para 

complementa<;iio da individualidade. 

Atualmente, em quase todos os paises do mundo, a datiloscopia e adotada 

e empregada como melhor e mais eficiente processo de identifica<;:iio. Exceto em 

alguns paises europeus e asiaticos, de tradi<;iio milenar, que fazem serias 

restri<;:6es a identifica<;:iio datilosc6pica para fins civis, em raziio de ja haver 

sedimentado na sua culture de que a identifica<;iio exata e minuciosa e relegada 

as pessoas nocivas a sociedade, raz8o pela qual uma simples coleta de 

impress6es digitais podera constituir em serio agravo aos direitos individuais do 

cidadao. 

Com o exato conhecimento de seu valor e de seus prestimos inestimaveis 

para a seguranga e tranqDilidade das coletividades, todos os cidadaos, sem 

distinyiio de classe e de sexo, identificam-se atraves de uma caderneta de 

identidade, documento indispensavel para todos os atos de sua vida social e 

jurfdica. Os processos ou sistemas de identificat;ao sao varios, tendo cada pals o 

seu, mas todos sao baseados nos classicos processes de Vucetich e Galton-
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Henry. 0 processo de identifica9ilo adotado no Brasil e o sui-americana de 

Vucetich, ligeiramente modificado quanta as subclassificac6es. 

Quando as impress6es digitais come9aram a ser empregadas para fins de 

identifica9iio, os advogados opunham-se par vezes ao seu usa, alegando que 

podiam ocorrer semelhan99s. Galton demonstrou matematicamente em seu livro 

"Fingerprints" que a identicidade de duas impress5es e impassive!. Porem. 

argumentava-se que ainda nao se havia examinado urn numero suficiente de 

impress6es para chegar a essa conclusao. 

Nos ultimos 50 anos, milh6es de impressoes digitais foram tomadas, 

demonstrando que de fato nilo existem duas impressoes identicas. As impressoes 

obedecem a lei de Quetelet: "T odo objeto que seja obra da natureza oferece uma 

variedade de formas ilimitadas e infinitas. A natureza nunca se repete". Urn sabio 

sui-americana calculou que, com apenas vinte pontos caracteristicos em cada 

desenho comparados com a popula9ilo da Terra, a possibilidade de encontrar o 

mesmo desenho ocorreria somente uma vez a cada 4.660.337 seculos. Todavia 

nao deve par as fatos biol6gicos numa camisa de for9a matematica e isto se aplica 

a tais calculos. 0 importante a considerar e que, entre milhoes de impressoes 

tomadas, nunca se encontraram duas que fossem iguais. A inexist9ncia de 

impress5es digitais identicas e, portanto, a primeira regra da datiloscopia. 

Certos artigos de jornais sugerem, muitas vezes, que as impress6es dig ita is 

podem ser herdadas em todos os seus pormenores e que podem ser ate mesmo 

empregadas nas pesquisas de determina9ilo da paternidade. As pesquisas de 

Dalton sabre a hereditariedade das impress6es digitais provaram, sem margem de 

duvidas, que essa rela9ilo nao existe. Os estudos realizados por Forgeot, em 
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1892, com tres geragiies de uma mesma familia com casamentos consanguineos 

demonstraram que OS desenhos das linhas papilares nao sao herdadOS. 

Enquanto os antrop61ogos, contentando-se com a similitude geral dos 

desenhos, concluiram que a hereditariedade desempenha um certo papel, os 

criminologistas pesquisaram a existencia de uma identidade absoluta e jamais a 

encontraram. Mas todos os pesquisadores afirmam de forma unanime que, do 

ponto de vista da datiloscopia, a identidade nunca foi verificada entre pais e filhos 

ou entre irmaos e irmas. 

Propriedades das impressoes digitais: 

Os desenhos das cristas digitais constituem urn processo de identificagao 

que e o unico que atende com maior amplitude os quatro requisites necessaries 

para ser aplicado para tal finalidade: unicidade, imutabilidade, praticabilidade em 

registro e classificabilidade. 

A) Unicidade: 

Consiste no conjunto de caracterfsticas que permitem individualizar urn 

determinado desenho ou figura datilosc6pica. Devido a infinidade de 

particularidades existentes entre o desenho de urn dedo e outro, podemos dizer 

que niio M duas figuras datilosc6picas iguais, as vezes pode-se encontrar 

desenhos semelhantes, mas se compararmos o numero de cristas entre urn ponto 

e outro, a forma geral do desenho, as pontes caracteristicos e a sua distribuiyBo 

no desenho, etc, veremos que se torna impassive! a igualdade absoluta entre 

duas figuras datilosc6picas, mesmo sendo entre dedos de uma mesma pessoa. 

Oai a imensa variedade de figuras, garantindo a individualidade de cad a urn. 



Passados mais de 60 anos da adoyiio da identificagiio datiloscopica pe!o 

mundo civilizado e havendo sido registradas milh6es de impress6es digitais, 

nunca foram encontrados dais dedos com o mesmo desenho papilar. Os gemeos 

univitelinos (gemeos "identicos", provindo do mesmo ova) poderiam gerar 

suspeitas, pais nascem com o mesmo material genStico, porem as cristas 

papilares sao diferentes, crendo-se que influ9ncias ambientais intra-uterinas, 

exercidas nas primeira semanas de vida pre-natal sejam responsaveis pela 

diferenciagiio. 

B) lmutabilidade: 

Aproximadamente do sexto ao selima mas de vida intra-uterina, ate que a 

putrefayao as destrua, as cristas papilares sao invariavelmente as mesmas no 

mesmo individuo. Da infancia para a maturidade, o desenho aumenta de 

propory6es, como uma ampliagiio fotografica, mas niio muda. Na velhice, a 

desintegragiio da superficie interrompe a continuidade de algumas linhas. 

contudo, o desenho se conserva sempre nftido e reconhecivel. 

Elas resistem, ao passar dos anos, a agao dos agentes ffsicos e qufmicos 

desde que nao destruam a camada germinativa, diretamente apoiada sabre a 

derme atraves da membrana basal ou basilar. 

0 antropologista alemiio Welker registrou em 1856 (quando tinha 34 anos) 

os desenhos papilares de sua mao. Em 1897 (estava ele com 75 anos), imprimiu 

de novo os mesmos desenhos, verificando absolute identidade entre as duas 

capias. 

AyOes externas, acidentais ou volunt3rias, podem gastar ou mascarar 

momentaneamente as saliencias. Em 1880, Fraulds efetuou experiencias 
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demonstratives. Ap6s registrar as impressoes de alguns dedos, submeteu-lhes a 

polpa a demorado atrito com diversos p6s, ate que a pele ficasse lisa. Dias mais 

tarde, as saliencies haviam reaparecido e os desenhos eram inteiramente iguais 

aos primeiros. Os efeitos da descamagao pele, febre e os das queimaduras 

tambem foram observados par Faulds, com os mesmos resultados. Esfregados os 

dedos no papel de lixa, na parade ou mesmo na roupa (como fazem alguns 

reincidentes enquanto esperam na cadeia, a passagem pelo Servigo de 

ldentificagao), atacados pelo formal (Lecha Marzo), queimados por metal quente. 

61eo ou agua fervente (locard, Vitroski), os desenhos ficam prejudicados, 

entretanto, cessada a causa e passados alguns dias reaparecem id8nticos ao que 

eram. 

A aut6psia do celebre gangster John Dillinger (E.U.A, 1934) revelou que 

haviam tentado modificar seus desenhos digitais. Tentative sem exito, pois os 

funcionarios da datiloscopia facilmente descobriram 300 coincidencias bem 

caracterizadas. 

Com relagao as doengas, Leonidio Ribeiro mostrou que a lepra apaga os 

desenhos papilares, mas segundo adverte o proprio autor, as impressoes 

tornaram-se normais, com os mesmos desenhos anteriores, mediante o 

tratamento eficaz daquela doenga. 

C) Praticabilidade: 

A detiloscopia e uma tecnica segura, de baixo custo, de facil execuc;:ao e 

nao sujeita ao subjetivismo dos profissionais que realizam as caletas. 

Com grande rapidez e facilidade os desenhos papilares podem ser 

registrados. 0 material consumivel e representado pela tinta e pelas fichas 
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datilosc6picas. Usa-se tinta preta de imprensa (ou de mime6grafo). de 6tima 

qualidade, acondicionada de preferencia em bisnaga e as fichas datilosc6picas 

sao de papal branco, acetinado, encorpado. 0 paciente tern as extremidades 

palmares dos dedos recobertas de tenue camada de tinta, aplicando-as depois, 

uma a uma, sabre a ficha, que esta adaptada numa prancheta acanalada, o 

operador ali imprime os desenhos correspondentes a cada dedo. 

D) Classificabilidade: 

Os desenhos papilares possuem urn numero limitado de tipos 

fundamentais, devido a sua infinidade de minUcias, facilitando-se, assim, sua 

classifica900. 

Tanto o sistema de Vucetich como ode Gallon-Henry permitem, sem maior 

trabalho, a classifica9iio de milh6es de individuais datilosc6picas em pequenos 

espa9os, que podem ser achados facilmente depois, notadamente no presente, 

com os processes informatizados. Num servi9o de identifica9iio datilosc6pica, seja 

qual for o seu numero de fichas, perante o qual se apresenta urn reincidente ja 

fichado, que deseja fazer -se passar par criminoso prim8rio, em poucos minutes se 

achara a ficha anterior respective. 

Sistema datiloscopico de Vucetich: 

Vucetich observou, no desenho datilosc6pico da face volar da ultima 

falange, !res grandes conjuntos de cristas papilares: 

• Central ou nuclear: e o mais importante e se localiza no centro da polpa 

digital: 

• Basal: encontra-se na base da falange; 
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• Marginal: percorre as bordas marginais da falange, 

fig.1 Os tn§s sistemas de cristas papilares que poctem ser encontrados em um dati!ograma. 

Esses !res sistemas de crislas dermopapilares podem varier em suas 

dimens6es, por exemplo, o nuclear que sa encurva, paulalinamenle, no sentido 

axial, para depois se tomar assime!rico para um outro lado, 

Observando-se certas impress6es digitais, notamos em determinado ponto, 

proximo a base, que as linhas marginais, quer de uma borda ou de outra clo 

clesenho, divergem para abranger as do lado oposio, deixando palo seu 

afastamento, espagos que tomam a forma de urn !rlangulo isosceles, lsto um 

delta grego {11); dai o nome de delta dado aos mesmos palos autores, que tamoom 

pode ser chamado iembem de trirradio. Eslas linhas divergenles sao chamadas de 

direlrizes, 

Em fungao de presenga ou ausencia desses deltas, as impressoes poderao; 

nao !er delta; ier um delta a direita ou a esquerda do observador; ou ter dois 

deltas, um de cada lado da impressao, A partir disso, Vucetich classificou em 

quatro flguras bitsicas os desenhos datilosc6picos: 
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• Area: e a figura que nao apresenta delta e e constituida por linhas mais ou 

menos paralelas e abauladas que atravessam ou tandem a atravessar o 

campo digital, podendo muitas vezes apresentar, ao centro, as linhas 

angulares ou que se verticalizam, ou, ainda, assumir configura<;:Oes 

semelhantes a uma presilha; 

• Presi/ha interna: esse datilograma possui apenas urn della localizado no 

lade direito da pessoa que observa a impressiio e hii urn nucleo constituido 

de uma ou mais linhas que, partindo da esquerda, vao ao centro do 

desenho, curvam-se e voltam ou tendem a voltar ao lade de origem, 

formando uma ou mais la\'9das de perfeita inflexao; 

• Presilha externa: lambem possui apenas urn della, porem localizado a 

esquerda do observador da impressao digital, e urn nucleo consliluido de 

uma ou mais linhas que, ao conlrario da inlema, partem da direita, vao ao 

centro do desenho, curvam-se e vollam ou tendem a voltar ao lado de 

origem, formando uma ou mais la\'9das de perfeita inflexao; 

• Verl:ici/o: essa figura apresenta dais deltas, urn a direita e outre a esquerda 

do observador. e no centro da polpa digital as linhas formam circulos 

concentricos ou espiral6ides. 
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A 

I 

ng.2 Os quatro datilogramas Msicos de Vucetich: A aroo; B- presllha lntema; C. presl!ha 

extema; D, vertidlo. 

As con!lguras;6es que eparecem nos dedos dividem·se em quatro formes 

fundamentals para fins de classificagao, Quando as ligures se encontram nos 

polegares, sao ctesignadas por letres convencionais, e quando estao em qualquer 

outro dedo, sao designadas por numeros, Quando 0 desenho papilar for 

impassive! de classi!icayao, deformado por cicatrizes e nas mal-fonnagdes, 

escreve-se X, e na !alta parcial ou total do dedo, coloca-se tl 



0 desenho formado pelas cristas papilares da polpa digital da !a lange distal 

de cada quirodactilo, tal como aparece no dado, denomina-se desenho digitaL 

Reserva-se 0 termo datilograma Oll impressao digital a reprodu<;:<]io do desenho 

digital quando impressa sobre um suporte, 

Num dalilograma, as linhas impresses e os intervalos que as separam 

correspondem respectivamen!e as cristas papilares e aos sulcos intarpapilares. 

Apontam-se ainda, os sistemas de lfnhas, deltas, linhas diretrizes e pontos 

caracteristicos como elementos cons!rulivos do da!ilograma. 

0 della deve ser localizado, tanto quanta possival, independents do 

acidente (tripode, bifurca<;:ao, angulo, ponta de linha, ilhota, ponto) que o constitua, 

no ponto de d!vergBnda das linhas dfretrizes, ou a sua frente, o mais prOximo 

desse ponto. 

0 datilograma divide-sa em: natural e artificial, Natural quando vista 

diretamente na ponta do dedo e artificial quando produzido por mancha de 

sangue, fezes, tin!a ou qualquer corante, Ainda pode ser artificial direto, quando 

aposto em documentos, e artificial indireto, quando deixado sobre qualquer 

suporte. 



Formula datilosc6pica; 

Tambem denominada individual datilosc6pica, e representada por uma 

fra<;ao em cl.1jo numerador colocam-se os datilogramas dos dedos da mao direita 

( serie) e no denominador, as configura<;Oes de cada dedo da mao esquerda 

(sec<;ao). A serie compreende a fundamental, que corresponde ao polegar direito, 

a divisao, os demais dedos da mao direita. E a ｳ ･ ｣ ｾ ｡ ｯ possui a subclassifica<;ao, 

polegar esquerdo, e a subdivisao, que sao as demais dedos da mao esquerda. Em 

ambos cases, a sequencia dos datilogramas e a mesma: polegar, indicador, maier, 

anular e minima. 

1) Fundamental - polegar direito: A, I, E, V 

- indicador: 1, 2, 3, 4 

Direita (serie) 2) Divisao -medic: 1, 2, 3, 4 

- ｡ ｮ ｵ ｬ ｡ ｾ 1, 2, 3, 4 

Maos - minimo: 1, 2, 3, 4 

1) Subclassifica<;ao- polegar esquerdo: A, I, E, V 

- indicador: 1, 2, 3, 4 

Esquerda ( ｳ ･ ｾ ｡ ｯ Ｉ 2) Subdivisao - media: 1, 2, 3, 4 

- anular: 1 , 2, 3, 4 

- minima: 1, 2, 3, 4 

FO = ID = SERlE 

SEC<;AO 

= FUNDAMENTAL+ DIVISAO 

EX: 

FD = ID = V1342 

E2322 

SUBCLASSIFICA<;AO + SUBDIVISAO 
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fig.3 Exemplo de uma individual datilosi:'kp!c,a. 

Vucetich dividiu os quatro tipos fundamentals em sub!ipos: 

:1 ;'i{Pi(j\))C' 

:fi i>Spn·;;; 

Se combinarmos as fundamenlais A, I, E e V (polegar direito) com as outros 

dedos da mesma mao ou divisiio, para cada fundamenlal correspondem 256 

series, e para as quatro, 1,024 series, Por sua vez, cada serie retere-se a uma 



subclassifica9l\o diferente (A, I, E, V} dada pelo polegar esquerdo. As 1.024 series 

correspondem a 4.096 subclassifica96es. No entanto, como cada subclassifica,.ao 

se relaciona a 256 subdivisoes, como na mao direita, segue-se que as 256 

subdivisoes multiplicadas pelas 4.096 subclassificayiies darao 1.048.576 

subdivis6es. Este sistema ja permitia o arquivamento de milhoes de impressoes 

digitais, mas diante do aumento progressive da popula,.ao, Vucetich criou 5 outros 

subtipos para cada tipo fundamental, elevando a capacidade do arquivo para 

10.240.000 formulas te6ricas. Par este simples relata, vemos a quantidade 

enorme de combinayiies que se e passive! fazer, dificultando o aparecimento de 

dais indivlduos com impress6es iguais. 

Caso haja a ocorrencia de individuais datilosc6picas semelhantes, 

pesquisa-se ainda, par aumento fotogn3tico, o numero de Jinhas no mesmo 

quirodactilo, as cicatrizes, os acidentes naturais, a poroscopia e os pontos 

caracteristicos. 

Para completar o seu magnifico sistema datilosc6pico, Vucetich idealizou 

dais arm8rios, com 180 gavetas au escaninhos cada urn, para guardar as fichas, 

uma vez classificadas, e facilitar a sua pesquisa. No primeiro, sao colocadas as 

fichas cujas series sao A, I e E e secyoes A, I, E e V, e no segundo, aquelas que 

possuirem a serie V e as secy6es A, I, E e V. alem disso, ha em ambos armarios 

gavetas para dedos amputados, ancilosados, etc. A grande vantagem deste 

sistema e a sua simplicidade, porem a seu grande inconveniente esta no acUmulo 

de fichas em varias gavetas, devido a frequencia de certo desenhos papi Jares. 
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Atos de identificacao: 

Para realizar o exame datilosc6pico, e necessaria uma seqGSncia de 

passos e atividades: 

1) Tomada (registro de caracteres): 

Materiais: mesa datilosc6pica com tampa de a<;o inoxidavel ou marmore, 

placas de vidro ou marmora para receber a tinta que sera espalhada sabre o dedo 

do identificando, prancheta de madeira com cinco canaletas para receber a ficha 

datilosc6pica, rolo datilosc6pico para espalhar a tinta sabre a placa, tinta preta 

tipografica da melhor qualidade e fichas datilosc6picas. 

Ha dais metodos de tomada de impress6es digitais mais empregados na 

pratica datilosc6picas: metoda direto, usado frequentemente, e metoda indireto, 

raramente usado. E, atualmente, ha urn novo metoda chamado digitofotograma. 

a) Metoda direto: 

1 ") Preparar os dedos do individuo de quem sera tomada as impressoes. 

Esse prepare consiste numa limpeza previa das maos e principalmente das 

polpas digitais com liquidos variados de acordo com as preferencias do tecnico. 

Vucetich accnselhava a lavagem das maos com sabao e agua marna. No 

Institute Medico Legal "Oscar Freire", alem da lavagem das maos com agua marna 

e sabilo, aconselha-se a passagem de gasoline pera que haja a limpeza completa 

e o desengorduramento dos dedos, facilitando a tomada de impressoes nitidas e 

claras. 

Em certos individuos, devido a manipulac;ilo de substiincias variadas que 

atacam e corroem as papilas, para torna-las em condic;Oes de fornecerem 

impress6es boas, e necessaria que fa9amos urn polimento com pedra-pomes. 
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Porem, as vezes, apesar do uso da pedra-pomes, Iemos ainda que recomendar 

que nao toquem em substimcias capazes de alterar as papilas, e s6 depois de 3 a 

5 dias e que podemos tamar as impressoes. 

Nao rare, criminosos, para fugirem da agiio da policia, atritam as polpas 

digitais contra superficies 8speras, a fim de destruf-las. Neste caso, e precise 

manta-los em camisa de for9a par 2 au 3 dias, ate que as papilas se reconstituam 

e as impress6es possam ser tomadas. 

2') Passar a tinta. 

Toma-se uma quantidade de tinta, que nao exceda ao tamanho de urn grao 

de milho, com urn bastao de vidro au madeira e a coloca sabre uma placa de 

marmore fixa ou no Iampo da mesa. Com urn pequeno role de gelatina 

endurecida, distende-se a tinta em uma camada fina e homogBnea e, com o 

mesmo rolo, transporta-a para uma outra placa de pau coberta com zinco ou 

cobre, distribuindo-a tambem em uma camada fina e homogenea. Feito isso, 

segura-se esta segunda placa com a mao esquerda e, com os dedos polegar e 

media da mao direita, pega-se cada urn dos dedos do operando, a come9ar do 

polegar para o minima, e coloca-os sabre a placa molhada de tinta, mantendo-os 

fixos pela face superior da ultima falange com o indicador do operador. Besunta-se 

de tinta toda a face palmar da ultima falange, da ponta ao ultimo sulco 

interarticular, imprimindo na placa movimentos variados. Deve-se, nesta operagiio, 

ter cuidado para nao impregnar os dedos do operando com muita tinta, pais isto 

viria a prejudicar a boa clareza das impressoes. 
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3') Tomar as impressoos. 

Primeiramente, ､ ｯ ｢ ｲ ｡ ｾ ｳ ･ a ficha da!ilosc6pica sobre o comprimenlo cia linha 

superior do espaQo que diz "polegares, indicadores, etc". Coloca-e, entao, sobre 

uma pranche!a, que pode ser a de Vucetich ou a da Oscar Freire, mantendo 

ambas com a mao esquerda. 0 usa da prancheta e indispensavel, pols facilita a 

tomada clas impressoes e permite ob!e-las nllidas, charas e com !ados os 

pormenares 

0 operador fica a direi!a do operando, quando se !re!ar da mao clirei!a, e na 

sua !ranla, mas um pouco mais para a eaquerda, quando se !ra!ar da mao 

esquerda. Com a polegar eo media direitos, o operador pega o dado do operando 

na altura da articulayao da ultima com a penultima falange, apoia-o sabre a 

ascava9ao da prancheta e o comprime com o indicador sabre a unha do 

operando, fazeodo isso com cada dado, a partir do polegar para o minimo. 0 

individuo que fomece as impres!lbas dave manter as m1ios passivas e nao ele!uar 

nenhum movlmenta. 

fig.4 TOCnica para tomacta de lmpressOes diglt-ats, 
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Ha lormas para se co!her os dati!ogramas: impressao na pranchem, 

impressao pousada e impressao ro!ad!t A impressao pousada deve ser evitada, 

porque ela nao apanha o desenho em todo o seu oonjunto, o que dificulta a leitura 

e classificeyilo, Caso mao se disponhe de uma prancheta, deva-se optar pela 

rmpnilssao rolada, pols permite uma melhor observayao de todos os pontos 

caracteristicos, Nesta tacnica, o operador lara o operando pousar uma das bordas 

do dedo sabre a !icha e realizar meia romyao ate a!ingir a !iorda oposta, 0 t:.nico 

inconveniente il que a impressao fica muito large 

l:!LM!i!!odo indirato: 

ftg.5 A mesma impressao" 

Actma: a esquerda, impressfi-o na 

prancheta; a direita, impress.ao 

roladt:t Abaixo: fm:pressao pousada, 

nesta lHtima, ct!versos elementos nao 

aparecem. 

E um metoda pouco usado, porqua nao apresenta vantagem alguma, e um 

metodo fa!ho e pouco ー ｲ ｡ ｴ ｩ ｣ ｯ ｾ Por isso s6 deve ser usado em casos excepcionais_ 

1 '') Preparar os dados dos imlividuos, como no metoda direto_ 



2•) Besuntar os dedos do operando com uma substancia untosa qualquer, como 

par exemplo, vaselina. 

3•) Tomar as impressiies na ficha. 

4•) Revelar as impressiies com p6 adequado: 6xido de cobalto, per6xido de 

manganes, plumbagina, etc. 

s•) Fixar com substancia apropriada: verniz de benjoim. 

c) Digitofotograma: 

E urn novo metoda de tomada de impressoes digitais com as seguintes 

vantagens: extremamente pratico; nao exige mao-de-obra especializada, o que 

barateia o custo operacional; econ6mico, pais utiliza uma pelfcula radiogratca 

periapical previamente velada, inutil para a pratica odonto-radiol6gica; emprega 

quantidade minima de revelador e de fixador radiol6gicos; 0 tempo maximo nao 

excede dais minutos; nao suja as maos; permite nftida amplia9iio em papel 

fotogn3fico; em proj99iio, visualiza-se com a mais perfeita clareza os minimos 

detalhes e nuances inerentes as impressOes digitas, como pontos caracterlsticos, 

acidentes naturais, cicatrizes, nUmero de linhas das cristas papilares, o espago 

entre elas, poroscopia, etc. 

Nos cadaveres, quando o 6bito for recente, sem ter havido modifica9iio na 

polpa digital, ou ainda, quando a putrefa9ao nao for muito avanvada, a tomada das 

impressoes digitais e leila pal a tecnica usual no vivo. Na decomposi9iio adiantada, 

usa-se formal, porque ele endurece o tecido para entao ser fotografado. Nos 

afogamentos, usa-se inje9ao subdermica de glicerina ou parafina lfquida na ponta 

dos dedos para reconstituir a forma da extremidade digital. No macerado, a pele 

se destaca em autentica "luva", com as unhas inclusive, e para tomada das 



impressoes, o perito deve calctar esta pele em sua mao devidamente protegida por 

luva. 

2) Verificaqlio desses caracteres e Classificaqao: 

Materiais: mesa do datiloscopista, ampliadores de imagem (lupas, 

microsc6pios estereosc6picos) e dos arquivos de fichas datilosc6picas. 

3) Recolhimento e Transporte de suportes de datilogramas: 

Evitar encostar ou tocar nas superficies portadoras das impress6es. Podem 

ser feitos engradados de madeira, de modo a proteger certos objet as ( copos, 

garrafas, etc), evitando atritos que apaguem as impressoes. Os pontos de apoio 

devem ser feitos aproveitando-se as extremidades do abjeto. 

Usar luvas para evitar a contaminaqao com impressoes estranhas ao 

suporte. 

4) Comparaqao: 

ｃ ｯ ｭ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ entre os caracteres obtidos na cena do crime e os que se 

encontram nos arquivos datilosc6picos. 

Revelacao dos datiloaramas: 

Nos suportes podem ser encontrados varios tipos de impress6es digitais: 

A) Positivas e visiveis: slio impress6es deixadas por maos sujas de graxa, de 

sangue, de tinta, etc. Elas sao fotografadas, buscando-se o me thor loco, isla e, a 

nitidez mais absoluta. Posteriormente, as fotografias poderao ser ampliadas para 

facilitar as compara¢es. 

B) Positivas e latentes: sao impress6es encontradas em superficies lisas de 

objetos metalicos, de vidro, de madeira, de frutas, de papel, etc. Muitas delas 
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podem ser fotografadas com iluminagao especial, mas outras deverao ser 

"reveladas", a nao ser que a superficie esteja empoeirada. 

C) Negatives: sao impressoes deixadas sabre massa de vidraceiro ou massas 

plasticas. Estas podem ser fotografadas com precisao, isle e, com equipamento 

de aproximayiio, ou usadas como "negative" para obter a imagem inversa com 

silicone de alta qualidade ( o mesmo utilizado para moldagens de precisao em 

pr6teses). 

0 arsenal para tratar e revelar fragmentos de impressoes invisiveis 

deixadas em locais de crime (impress6es latentes) e imenso: mikrosil, decalcador 

de gelatina, iodo, DFO, ninidrina, violeta genciana, nitrate de prata, cianocrilato, 

amide black, negro de fumo, amarelo padrao, reagente de pequenas particulas, 

corantes fluorescentes, lantema ultra-violeta, camara de vaporizacao, umidificador 

e camara de vacuo. 

"Gada agente quimico tem sua especificagao e fatores como a idade, 

exposiy8o ao ambiente e a superffcie onde se encontra a impressao tern 

profundos efeitos", explica o perito Nadiel Dias da Costa, do lnstituto de 

ldentificayiio do Distrito Federal, acrescentando que escolher o instrumento 

correto para cada tipo de revelayiio e um importante components no trabalho do 

perito datiloscopista. As principais substiincias usadas sao: 

• Cianoacri/ato: e a reagente rna is utilizado nas investigayOes. Os vapores de 

cianoacrilato reagem com a umidade das impressoes digitais e e muito util 

sabre a maioria das superficies nao porosas, como plasticos, metais, vidros 

e papSis plastificados. Tamb6m produz excelentes resultados em isopor e 

sacolas plasticas. 



• Ninidrina: reage com os aminoacidos e e capaz de revelar impress6es 

papilares que foram depositadas M ate 50 anos, especialmente quando 

deixadas sabre papel. E excelente para superficies poroses. 

• Amido black: reage com as proteinas e e muito utilizado para revelar 

impress6es contaminadas com sangue. 

• Nitrato de prata: reage com cloretos e sais de secrec;Qes da pele. Muito 

empregado para reveler impress6es em papelao, papel jornal e madeira. 

• DFO: duas vezes mais poderoso que a ninidrina, tambem e util para revelar 

manchas fracas de sangue. Requer a auxilio de uma !ante de luz especial 

(ultravioleta). 

• lodo: reage com oleos e depositos de gordura. Ideal para buscas de 

impress6es latentes sabre papel, cedulas de dinheiro, tecidos e len9os de 

papel. 

• Violeta genciana: atua tingindo as celulas mortas e residues de 

transpira9iio deixados na parte aderente de fitas crepe, isolonte, durex e 

esparadrapo. 

• Reagente de pequenas partfculas: adere aos componentes gordurosos 

encontrados em impress6es latentes. Aplicado sabre superficies nao 

porosas, especialmente carroceria de autom6vel, vidros e materiais 

encerados. 

• P6 fluorescente: preferfvel quando a impressao se encontra sabre urn fundo 

confuse. 
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• Decaldador de gelatina: u!ilizado na decalcagem de impress6es deixadas 

em luvas cirUrgicas. 

As subst8ncias reveladoras podem ser: 

A) Pulverulentas: 

Em geral p6s finissimos, que revelam a impressiio de duas maneiras: 

combinando-se com o cloreto de s6dio, eliminado pelo suor, ou aderindo 

mecanicamente a umidade e oleosidade das impress6es. 

A cor do p6 a ser empregado pode ser bern diferente: branco, preto, 

vermelho, etc. A escolha da cor dependera da cor do suporte onde se encontram 

as impress6es. Os p6s mais usados sao: sudao Ill (vermelho para revela9ao em 

documentos e objetos de superficies lisas) e o scharlach rot ou vermelho 

escarlate, que revelam as impress6es quimicamente, uma vez que coram a 

secre9iio oleosa que impregna as impress6es deixadas no local; cerusa, tambem 

chamada de chumbo branco, serve para suportes escuros e opacos; per6xido de 

manganes, a plumbagina, o negro de fumo, o tenner, que servem para suportes 

claros; eo amido iodado ou iodeto de amido, quando o suporte e tecido. 

Tambem podem ser empregadas as seguintes formulas, segundo Alcantara 

(1982): p6 branco (6xido de zinco), p6 pardo ou cinza (6xido de zinco 98g + 

aluminio em p6 2g), p6 amarelo (6xido ferroso 99,5g + aluminio metalico em p6 

0,25g), p6 fiuorescente (antraceno finamente pulverizado), p6s negros ou pretos 

(per6xido de manganes 85g + fosfato em p6 15, 75g). 

B) Uquidas: 

Sao corantes disperses em urn solvente. As substancias reveladoras 

liquidas mais usadas sao: solu<;:ao alco61ica (70•) saturada de sudao Ill, quando o 
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suporte e de vidro e depois de 24 horas as impressoes aparecem em vermelho, e 

o nitrato de prata. Este uttimo se combina com o cloreto de s6dio, dando nitrato de 

s6dio e cloreto de prata. 0 suporte e, depois de receber o nitrato de prata, 

banhado em agua, ficando o cloreto de prata insoluvel aderente as impressoes. 

T oda essa etapa e leila vagarosamente em camara escura e depois, leva-se a luz 

de 1 00 watts durante 15 minutos, para s6 entao receber a ultima lavagem e ser 

exposto ao ar. As impress6es reveladas em banho fotografico apresentam-se com 

a colorayao amarronzada. 

C) Gasosas: 

As principais sao: vapores de iodo, para suportes de papel e de pano; 

vapores de acido 6smico, para qualquer tipo de suporte; e vapores de acido 

fluoridrico, apenas para suporte de vidro. 

Para revelar uma impressao digital numa folha de papel, coloca-se, numa 

capsula de porcelana, areia para ser aquecida. Sabre a areia quente, deita-se 

tintura de iodo ou palhetas de iodo metal6ide. Por cima dos vapores desprendidos, 

co\oca-se o suporte, que assim vai exibir a impressao latente. 

lnterpretac;ao: 

A identificagao se faz verificando os pontos caracteristicos de cada uma das 

impress6es; a "problema" achada no local e a de um suspeito. Os pontos 

caracteristicos consistem em particularidades que apresentam as linhas papilares 

no seu percurso atraves da polpa digital, as vezes interrompidas, de modo a 

forrnar certos desenhos au figuras distintas, inconfundlveis, de f8.cil pesquisa e 

peculiares a cada desenho. 
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Os pontes caracteris!icos sao apontados em ambas impressoos (de 

prefarencia ampliadas) per setas numeradas, iniciando-se palo ilngulo inferior 

direito a progredindo, ciroularmen!e, no sentido dos ponteiros do relogio ate 

completer um ou mais giros, de acordo como numero de coincidencias, 

A coincid€mcia de cada pon!o caracterislico representa uma probabilidade 

de 4'\ onde n = numero de pentos caracteristicos, 

Doze a vin!e pontes caracieristicos situados homologamen!e em 

duas impressoos digitais idenlificam posilivamente o individuo, 

fig,6- Alguns p<mtos caracteristlcos mais romuns: 1. cortada; 2. blfurcayao Ｈ ｦ ｯ ｲ ｱ ｵ Ａ Ａ ｨ ｡ Ｉ ｾ 3, 

delta; 4. ilhota; 5. ctesv!o; 6. encen-c1; 7. confh.tencia; 8. ftm de !inha; s. !nick; de !lnha. 

Tocnologia de Qonta: 

A tecnologia da informa<;ilo !amoom e um grande aliado da datiloscopia nas 

tnves!iga<;:Oes civil a criminal. Computadores de ultima gera9<'io, scanners de al!a 

resolu<;ao e soliwares so!isticados estao revolucionando o processo de 

identilica,ao positiva per meio de impressoos digitais, 
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0 mais novo instrumento incorporado ao arsenal tecnol6gico e o Automated 

Fingerprint Identification System (Afis), um sistema de identifica<;ao de impressao 

digital automatizado capaz de processar 200 mil comparagiies de impressoes 

digitais par segundo. Depois de coletadas e tratadas, as 1mpress6es sao 

classificadas e arrnazenas pelo computador junto com outras informac;:Oes 

disponiveis, como dados pessoais, fotografias e assinaturas. 

No sistema Afis as impressoes digitais requisitadas sao automaticamente 

classificadas e processadas pelas caracteristicas relacionadas dentro da mesma 

classifica<;ao. 0 sistema nao elimina o trabalho do perito. Ele seleciona 

probabilidades, agilizando o trabalho de analise manual de cada ficha, cabendo ao 

perito confirmar ou nao a identifica9ao. 

Datiloscopia dos recem-nascidos: 

Foram tentados varies processes para se conseguir a identifica<;ao dos 

recem-nascidos. As dificuldades residem sob o ponto de vista tecnico, tais como: 

maos constantemente fechadas, dedos excessivamente pequenos, pouca 

saliencia das cristas papilares, alem de extrema finura dos dedos. Par isso, o 

sistema de identifica<;ao utilizado nas matemidades e o podosc6pico (impressao 

das plantas dos pes) e !em enorme aceita<;ao. As impress6es plantares sao mais 

fiiceis de serem coletadas e sujam menos. Este problema vem sendo estudado no 

Brasil com grande interesse e e com grande ansiedade que a opiniao publica 

aguarda a sua solu<;ao. Acredita-se que em breve colocaram lim as tao frequentes 

trocas de bebes nas matemidades do pafs. 

36 



Em 1938, ap6s estudos leitos no lnstitulo Oscar Freire, Hilario Veiga de 

Carvalho e Antonio Miguel Laao Bruno preconizaram uma nova tecnica para a 

idantiftca91'1o dos recem-nascidos: amprego de um suporte para receber a 

impressao, duro a per!eitamente lisa e plano, como, por example, uma lamina de 

vrdro dassas de microscopia; lomada da imprassao sam tinta de espacia alguma, 

apanas engordurando levementa a polpa digital quando esta nao apresenta o seu 

natural induto gorduroso; exame com lupa, microsc6pio ou, de prelerencia, 

ultraopak. Ccm isso pode-se obter impressoes latentes cornplatas que nao 

necassi!am ser reveladas. 

Num exame da uma impressiio digital com forte aumento, pode-se 

notar espat;;as clams em cada linha papilar. Esses ･ ｳ ｰ ｡ ｾ Ｇ ｏ ｳ sao os poros, que 

variam arn numero (segundo o seu afastamenlo), em posi<;ao (central, lateral), em 

drmens5es, em fonma (circular, oval e triangular), sendo diferenles em cada papila, 

mas imut8veis e inalterave!s em cada individuo. Da! o grande valor na 

identifica<;ilo das impress5es, principalmente para evi!ar falsifica<;Oes nas quais o 

desenho nao atinge a per!aiGilo que os poros permilem e para diagnosticarem 

intpressoes alraves de luvas por mais flnas que sejam. 



Albodatilograma: 

Alem das linhas negras, que sao as cristas papilares, e os espac;os claros, 

que sao os sulcos inter-papilares, uma impressao digital pode conter as linhas 

brancas datilosc6picas, segundo Luis Reyna Almandos, que deu o nome ao 

conjunto de albodatilograma. 

Oliveira e Costa, em 1913, fez a sua lese "Contribui9ao para o estudo das 

linhas brancas datilosc6picas e do seu valor na identifica9Bo" baseada no assunto. 

Neste trabalho ele conclui: 

A) Para que as Hnhas brancas datilosc6picas se apresentem bern visfveis, 9 

necessaria que a camada de tinta, que recobre a superficie dos dedos seja bern 

fina e que a pressao leila nos mesmos sabre o papel seja delicada. 

B) As linhas brancas datilosc6picas podem possuir varias formas, dire96es e 

rela9Bo entre si, sendo mais frequente as linhas retas, obliquas e isoladas. 

C) A frequencia das fichas, que possuem linhas brancas, aumenta com a idade, e, 

entre 6 a 50 anos, a media e de 78, 7%. Alem disso, ela tambem varia com as 

esta{X)es climaticas, a rac;a e o sexo, apresentando urn aumento nas estac;Oes 

trias, nos individuos brancos e nas pessoas do sexo feminino. 

D) 0 numero de linhas brancas varia entre as maos e entre os dedos, sendo que a 

mao esquerda apresenta mais linhas brancas e os polegares sao os que mais as 

contem. 

E) Certas formas e dire¢es das linhas brancas sao mais frequentes em 

determinados dedos e em determinadas regi6es da figura datilosc6pica. 

F) As impress5es digitais de cadaveres e as impress5es dos artelhos de crianyas 

ate 12 dias de idade podem apresentar linhas brancas. 
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G) As linhas brancas sao consequentes as pregas articulares de flexao, que, 

sendo determinadas pelo movimento, sao pregas funcionais. 

H) As pregas que determinam o aparecimento das linhas brancas sao adquiridas e 

a sua maior ou menor visibilidade varia segundo o ultimo segmento dos dedos 

esteja em flexao ou extensao. 

I) Perla de 70% das linhas brancas sao persistentes par muito tempo, 

provavelmente definitivas, e nao se modificam em condi¢es fisiol6gicas pela 

influencia de agentes extemos, quer de agiio geral ou locaL Mas no outros 30% as 

linhas brancas tern duragiio efemera e aparecem nos datilogramas somente 

quando a pele se pregueia em determinadas circunstancias. 

J) A forma do albodatilograma, em qualquer epoca, e sempre a mesma, quando 

constitufdo por linhas brancas duradouras. Porem, ele pode !altar quando as 

linhas brancas forem de duragiio efemera. 

L) As linhas brancas podem ser diferenciadas dos ferimentos e cicatrizes par urn 

simples exame da ficha datilosc6pica, com excegiio unicamente dos ferimentos 

muito superficiais e que, nao havendo retragao e descamagao da pele, os bordos 

sao muito regulares, sendo necessaria, portanto, o previa exame da polpa dos 

dedos. 

M) As linhas brancas tern valor na identificagiio e principalmente na procure das 

fichas a serem comparadas. 
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Conclus§o 

0 sistema datilosc6pico e 0 metoda mais pr8tico e seguro de identifica<;ao 

humana, razao pela qual tern sido largamente utilizado, desde a sua descoberta 

ate os dias atuais, na area civil, criminal e clfnica. 

Dentre suas vantagens estao: exatidao, uma vez que por meio dele e 

possivel afirmar categoricamente a identidade de uma pessoa; baixo custo, ja que 

com apenas uma ficha de papel e tinta e possivel obter impress6es papilares; 

sistematiza9ao de arquivos atraves da classifica9ao das impress6es papilares, 

principalmente as digitais, criando uma sequencia num9rica, ou alfanum9rica, que 

possibilita buscas em arquivos com muitos milh6es de fichas; pode ser utilizado 

como elemento de prove, no caso de crimes onde as impress6es papilares sao 

comumente deixadas nos locais e uma vez localizadas e identificadas, estas 

impress5es constituem-se em elementos de maior convencimento da autoria de 

delitos, nos tribunais. 

A identifica9iio humana atraves das impressoes digitais, e sem sombra de 

d!lvida, a maneira pela qual pode-se afirmar ou negar a identidade de uma 

pessoa, vista que nao existem duas impress6es digitais iguais, devido ao fato dos 

datilogramas possuirem muitos pontos caracteristicos que garantem a sua 

unicidade. 
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