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RESUMO 

0 presente trabalho tern como objetivo identificar e analisar a ciencia da 

Odontologia Forense, especialmente quanta a sua importancia para esclarecimentos de 

quest6es judiciais, tendo em vista que contribui para a identificaJ;.3o criminal de vitimas e 

acusados. Serao enfocadas as tecnicas utilizadas para a identifica<).io, bern como 

demonstrados casas praticos em que a Odontologia contribuiu com a Justi<;a Criminal. 

Palavras-chave: OdontoJogia Forense. Pericia criminal. Identificac;ao. Brasil. 

5 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA 

UNICAMP 

SUMARIO 

ｉ ｎ ｔ ｒ ｏ ｄ ｕ ｾ ａ ｏ O

L ｉ ｄ ｅ ｎ ｔ ｉ ｆ ｉ ｃ ａ ｾ ａ ｏ O CRIMINAL 

1.1 Conceito 

1.2 Hist6rico 

1.3 Odontologia Legal 

2. PERICIAS ODONTOLOGICAS 

4.1 Marcas e Mordeduras 

4.2 Rugoscopia Palatina 

4.3 Laudo pericial odontol6gico 

3. CASOS PRATICOS 

5.1 Caso 1- ｉ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ［ Ｕ ｯ o de cadaver carbonizado utilizando 

documentac;ao odontol6gica 

5.2 Caso 2 - Utilizac;ao de registros odontoiOgicos para identificac;ao 

humana 

ｃ ｏ ｎ ｓ ｉ ｄ ｅ ｒ ａ ｾ ｏ ｅ ｓ S FINAlS 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

07 

09 

09 

11 

12 

14 

16 

18 

18 

21 

22 

6 



UNICAMP 

INTRODUCAO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA 

A Odontologia Legal comp6e o conjunto das ci€ncias forenses no 

desenvolvimento de tecnicas para o processo de ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o humana. A pericia 

odontol6gica representa urn procedimento de investigac;ao cientifica praticado pelo 

cirurgii3o dentista quando solicitado par autoridades judiciilrias ou policiais. 

0 trabalho do odontolegista vai multo ｡ ｨ ｾ ｭ m da identificac;ao de corpos 

carbonizados observando trabalhos odontol6gicos pre-realizados. Tambem atuam junto 

aos processes de responsabilidade profissional contra cirurgi6es dentistas na ilrea dvel, 

assistente tecnico das partes de perito judicial dando seu parecer concise, objetivo e 

justo baseando-se em seus conhecimentos clinicos, eticos e jurldicos. 

0 seguro processo de identificac;ao odontolegal veio aprimorar o simples e 

duvidoso reconhecimento anteriormente praticado. 

A Odontologia Forense tern sido vista como providencial para alto nUmero de 

func;Oes sociais requeridas pela lei, especialmente na identificac;ao cientifica de mortos, 

na investigac;ao de marcas de mordida e na estimativa de idade e trauma dentilrio. 

A responsabilidade social de cada dentista e ter cuidado com a documentac;ao 

dos seus procedimentos. Posteriormente tais instrumentos poderao servir de base ao 

odontolegista. 

A odontolegal pode contribuir significativamente para progresses de processes 

de identificac;ao, desde que haja continuo interesse no treinamento de dentistas 

especialistas na area forense. 

0 reconhecimento e interpretac;ao das marcas e les6es produzidas par 

mordidas humanas podem sera soluc;ao de crimes onde se encontram os reus atraves de 

idade, rac;a, sexo determinados pelos aspectos da arcada dentaria em questao. Atem 

disso, a probabilidade de uma au mais caracteristica dentilria repetir em dais individuos 

diferentes e praticamente inexistente, devido aos inUmeros detalhes que podem ser 

analisados em um mesmo dente, par exemplo. 

A odontolegal possui papel preponderante na identificac;ao de remanescentes 

corp6reos, para certificac;ao da identidade de pessoas falecidas, em especial nas 

investigac;Oes de homiddios. 

Em certos casas, hi! grande dificuldade de identificac;ao das viti mas em razao 

do estado em que os corpos sao encontrados. Muitas vezes, as dentes sao os Unicos 

elementos passiveis de utilizac;ao na identificac;.3o humana p6s-morte, principalmente par 
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serem muito resistentes. As estruturas adjacentes e os materiais odontol6gicos tambem 

possuem certa resistencia, podendo diferenciar urn individuo do outro atraves de suas 

fichas clfnicas. 
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1. IDENTIFICACAO CRIMINAL 

1.1 CONCEITO 

A ｃ ｯ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ o Federal trouxe o conceito de identificar;do criminal. Trata-se do 

registro, guarda e recuperac;ao de todos os dados e informac;Oes necessilrias para 

estabelecer a identidade da pessoa envolvida com determinado crime. 

Nao se pode confundir identificac;ao criminal com identidade, que eo conjunto 

de caracterfsticas que distinguem um ser humano de outre (como arcada dentaria, 

digita'1s, iris, voz, tipo de cabelo, altura, sinais particulares, cicatrizes, etc). 

As informac;Oes sabre a identidade criminal formam, ou podem formar, total 

ou parcialmente, urn banco de dados criminal, voltado aos mais distintos fins, desde que 

respeitadas as regras legais, normas administrativas, marais e eticas. 

E a identificac;ao criminal que contribui para que a autoridade policial se 

convenc;a de que hil indicios suficientes sabre determinada pessoa, que ate entao era 

considerada mera suspeita. Trata-se de urn procedimento com objetivo de reconhecer au 

identificar inequivocamente determinada pessoa, exduindo-se eventuais hip6teses de 

"semelhan<;a" ou "seres parecidos". 

1.2 HISTORICO 

Desde a antiguidade o nome deixou de ser a forma (mica forma de 

identificac;ao humana. A possibilidade de existencia de homOnimos trouxe a necessidade 

de associar o nome a outras caracteristicas fisicas do individuo para permitir uma 

identificac;ao mais segura, e quic;tt mais justa. 

Antigamente, autoridades utilizavam selos au lacres para identificar pessoas. 

Em outras civilizac;6es de €poca, distinguiam-se as pessoas pelas roupas, j6ias, 

tatuagens, marcas fisicas (feridas, queimaduras au mutilac;.Oes). 

Somente na segunda metade de 1800, com a utilizac;ao das primeiras t€cnicas 

fotogr.3ficas, passou-se a utilizar fotografias para a identificac;.ao de criminosos. Tal 

invento possibilitou a criac;ao do Sistema Venose de Identificac;.ao Humana, pelo m€dico 

Arrigo Tamassia, em 1908, que se utilizou das t€cnicas de fotografia para identificac;ao 
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das ｲ ｡ ｭ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｏ ･ ｳ s das veias da do dorsa das maos. 

Surgiram, no skulo XVIII, as primeiras tentativas de utilizar partes do corpo 

para fins de identificac;ao. 

Em 1888, desenvolveu-se o sistema de identificac;Eio baseado em parte do 

corpo humane, utilizando-se as medidas da parte exterior do canal auditive. Esse estudo, 

realizado por Frig€rio, e urn sistema de identificac;ao humana conhecido como Sistema 

Otometrico. 

Luigi Anfosso, em 1896, lanc;ou o Sistema Craniografico, baseado nas medidas 

do cr3nio. Desenvolveu urn aparelho usado para medir e comparar perfis cranianos, que 

posteriormente tamb€m serviu para tamar as medidas de angulosidade entre os dedos 

indicador e m€dio da mao direita com o fundamento de que variavam de pessoa a 

pessoa. 

No ana seguinte, em 1897, desenvolveu-se o SISTEMA ODONTOL6GICO -

imprescindivel para a questao posta em tela na presente monografia. 

0 dentista cubano Oscar Amoedo Valdes, presidente da Sodedade 

Odontol6gica Francesa e professor da Escola Dental de Paris na epoca, desenvolveu o 

primeiro tratado sabre identifical;.30 usando a arcada dentilria. 

A Odontologia Legal foi usada, pela primeira vez, em Paris, naquete mesmo 

ana, para identificar corpos carbonizados, vftimas de inc@ndio durante uma feira 

beneficente. 

0 metoda consiste em ctassificar e arquivar as impressOes dentclrias dos 

criminosos, para confront<3-las posteriormente. 

Tal sistema tambem e utilizado para identifiCal;:30 de vltimas, apticando-se, 

par exemplo, para casas de cadilveres em adiantado estado de putrefa<;ao, catcinados ou 

ossada humana, quando nao hil possibilidade de utitiza<;ao, em conjunto, da papiloscopia. 

Em 1994, confirmou-se a utiliza<;.3o da Odontologia Legal para identifica<;.3o do 

sexo da pessoa. Ap6s mensurar as distancias cranianas entre o centro do canal auditive 

ao meato acUstico externo, e outros pontos do crania, utilizando fOrmula par regressao 

logfstica, chegou-se a um indice de acerto de aproximadamente 94%, o que corrobora a 

confiabilidade da tecnica. 

Em situa<;Oes de identifica<;ao cadaverica, quando se dispOe da ficha 

odonto16gica do desaparecido, e possfvel sua identifica<;ao pefa compara<;ao do 

odontograma do cadaver como fornecido pelo dentista da pessoa desaparecida. 

Nao resta dUvida, portanto, quanta a praticidade e credibifidade da 

Odontologia Forense. 

Nao obstante a eficilcia do metoda, tem-se dificuldade de classifica<;.3o e 
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arquivamento das fichas cHnicas. 

0 servic;o de Identificac;ao de sao Paulo criou urn sistema pratico de 

classiflcac;ao e arquivamento, baseado na "Ficha Rugosc6pica Palatina", sugerindo que 

todos os dentistas, encaminhassem a ficha tirada da arcada denti3ria dos clientes, para 

efeito de arquivamento no referido servit;a. No caso de colocac;Eio de dentaduras, sugeria 

aos profissionais dentistas, que colocassem no palata uma marca que pudesse identificar 

o autor da pr6tese. 

1.3 ODONTOLOGIA LEGAL 

A Odontologia Legal - tamb€m chamada de Odontologia Forense - e a 

especialidade que relaciona a Odontologia com o Direito, possibilitando resoluc;6es ou 

esclarecimentos judiciais com a utilizac;ao de conhecimentos odontol6gicos. 

Engloba diferentes tipos de atividades periciais, sejam elas civeis, crimina is ou 

trabalhistas. 

0 Odontolegista pode ser nomeado pelo juiz em pericias ou pode ser nomeado 

como assistente t€cnico de uma das partes (autor ou r€u). 

Os dentes e os areas dentilrios podem fornecer subsidies de real valor para a 

ｲ ･ ｳ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ o de problemas mE!dico-legais e criminol6gicos. 

Em alguns casas, hil grande dificuldade de identificac;ao das vitimas em razao 

do estado em que os corpos sao encontrados. Muitas vezes, as dentes sao as Unicos 

elementos passiveis de ｵ ｴ ｩ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ o na identificac;ao humana p6s-morte, principal mente par 

serem muito resistentes. 

Analisa-se a ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ o e as caracterfsticas de cada dente, temporMio au 

permanente, as cilries em sua precisa ｬ ｯ ｣ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ , a ausencia de pec;as (pr6teses, par 

exemplo), os detalhes das restaurac;5es, a condi-c;ao dos dentes quanta a cor, erosao, 

estado do esmalte, malformac;Oes, dentre outros. Leva-se em conta, igualmente, os 

hilbitos das pessoas, como por exemplo, ranger os dentes, fumar, etc. 

Hil que se considerar, tambem, o conjunto de dentes, chamado de arcos 

dentdrios (superior e inferior). Estes contribuem, em especial, para a identificac;ao 

humana em investigac;ao criminal, tendo em vistas as lesOes resultantes dos fatos 

criminosos. 

Todos esses fatores contribuiri:'io para a mais fiel identificac;ao, quando 

passive I. 

A Odontologia Legal e uma disciplina importante em razao das vantagens que 
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o estudo dos elementos dentilrios apresenta em relac;ao as demais tecnicas de 

determinac;ao da identidade. 
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2. PERiciAS ODONTOLOGICAS 

2.1 MARCAS DE MORDEDURAS 

Daruge, AD, em 1984, observou a import€mcia dos dentes, das arcadas e da 

mordedura na determinac;5o da idade de urn individuo. Tais impressOes sao encontradas 

no corpo do suspeito, no corpo da viti rna e em objetos nos locais de crimes, homiddios, 

roubos, furta, latrodnio, etc. 

As marcas e les6es produzidas par mordidas humanas podem contribuir para 

a ｩ ｮ ｶ ･ ｳ ｴ ｩ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ o de crimes - quic;a soluc;ao - tendo em vista que e possfvel a identificac;ao 

da pessoa - possivel acusado - atraves de idade, rac;a e sexo, aspectos estes 

determinados pelas caracteristicas da arcada dentaria. 

As marcas das mordidas sao identificadas no corpo da vitima (atraves do 

exame de corpo de delito), do agressor ou mesmo em alimentos deixados no local do 

crime. A evidEmc'la das mordidas e encontrada tanto em viti mas vivas quanta em 6bitos, 

podendo estar no criminoso como instrumento de defesa durante o ataque. 

Para casas de mordida em alimentos, o metoda mais eficaz e a analise 

m€trica. Par meio de um instrumento chamado paqufmetro, sao tiradas medidas precisas 

das marcas. Podem-se utilizar imagens digitalizadas, sobrepostas por meios de 

programas de computador espedficos. 

Os dentes anteriores que costumam ser observados nas mordeduras, sendo 

que, eventualmente, e possfvel encontrar mala res e pr€-molares. 

Impress5es dos incisivos costumam ser retangulares e quadradas, canines sao 

triangulares a ovaladas e molares e pr€ molares possuem marcas circulares au 

trapezoidais das suas superficies oclusais. 

A singularidade das mordeduras estil nos espa<;os de perdas de dentes, 

lacera<;Oes ocorridas de acordo com formas dos dentes ou restaura<;Oes, largura e 

comprimento dos areas dentitrios e mau posicionamento dos dentes. 

Os dentes e areas dentitrios tamb€m podem fornecer, em certas 

circunstancias, subsfdios de real valor para a solw;ao de problemas m€dico-legais e 

criminalisticos. 

Para a identifica<_;iw de marcas de mordida e de vital importimcia que o 

profissional tenha bam conhecimento das condi<;Oes normais assim como de suas 

variiJveis (Daruge, 1991). 
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0 primeiro passo e determinar se a mordida e de animal ou humana, e, neste 

caso, see de adulto ou de ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ Ｎ .

E de responsabilidade dos odontol6gos forenses determinar caracterfsticas que 

estabelec;am se uma marca e proveniente de mordida ou nao. Quando hc3 uma mordida 

na pele, esta pode ser fruto de agressao au abuso sexual, podendo ser usada como arma 

de defesa ou elemento de ataque. Tais marcas apresentam-se como contus5es, feridas e, 

dependendo da intensidade, podem ter parte do corpo dilacerado. 

Ao contnlrio das marcas de mordida em pedac;os de alimentos, as marcas 

reproduzidas em tecido humano nao podem sempre ser correspondidas a borda incial ou 

oclusal dos respectivos dentes. 

H8 que se identificar a din.3mica das mordidas, pais sao produzidas apenas 

onde a for<;a foi suficientemente forte. 

0 estudioso Levine cita alguns fatores que devem ser abordados na analise de 

marcas de mordidas. sao eles: dente, lingua, 1.3bios, bochecha, estado mental do 

agressor, posh;iio em que o corpo foi encontrado, regiiio do corpo que foi atendida e 

rea<;Eio dos tecidos a lesao. 

Em ataques sexuais, par exemplo, as marcas encontram-se normal mente na 

regiiio dos seios, nildegas, coxas e pescoc;:o; em casas de vioiEmcia infantil, sao 

encontradas marcas de mordidas nas nildegas, bochechas, cabe<;a e abdOmen; ja em 

casas de brigas, as marcas encontram-s"! em orelhas, dedos e nariz. 

2.2 RUGQSCOPIA PALATINA 

A sistematiza<;ao dos estudos das pregas da mucosa do ter<;o anterior do 

palata, com a finalidade de constituir-se em elementos capazes de contribuir com o 

processo de identificac;:ao e a patascopia ou rugoscopia palatina. Este procedimento de 

identificac;:Eio tanto pode aplicar-se em cadaver recente como no individuo vivo. E 

utilizado para identifica<;iio humana caso a papiloscopia (identifica<;iio pelas digitais) nao 

seja vi8vel. 

Diferente de qualquer outra parte, porquanto fixa, e a mucosa do terc;:o 

anterior do palata que se apresenta corrugada por urn verdadeiro sistema de pregas ou 

rugosidades, fortemente aderentes ao plano Osseo subjascente. Estas pregas sao 

originadas do tecido conjuntivo dense da submucosa, fortemente fibrosa, que reveste o 

ossa, confundindo-se como periOstea, sendo certo que esta prega conjuntiva, sao apenas 

recobertas pelo epitelio estratificado. 

14 



UNICAMP 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA 

Estes relevos de cristas aparecem no terceiro mes do perfodo embrionclrio, 

permanecendo invaric'lveis durante a vida toda do individuo e, inclusive, persistindo 

vclrios dias ap6s sua morte. Este conjunto de cristas, na especie humana e assimetrico. A 

rugoscopia palatina foi proposta pelo pesquisador espanhol Trobo Hermosa (1932), tendo 

side, ao depois, alvo de estudos profundos por parte do pesquisador argentino Ubaldo 

Carrea (1937) que estabeleceu os criterios da "rugoestenografia palatal". 

Em todos os casas, sempre hcl urn sulco central, Antero-posterior, estreito, 

acompanhado a cada lado por uma crista suave: eo rafe media no ou rate palatine. 

Originando-se nas laterais do citado rafe, observa-se uma s€rie de cristas 

transversais, mais ou menos perpendiculares au obliquas em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o ao primeiro, que se 

direcionam lateralmente, tornando-se evanescentes ou desaparecendo a medida que a 

concavidade da ab6boda palatina alcanc;a a regi5o alveolar ipsilateral. 

Alguns estudiosos, como Carrea, consideram quatro categorias diferentes: 

• Tipo I- rugas direcionadas medialmente (des Iadas para o centro) e 

discretamente de tras para frente ( convergindo no rafe) 

• Tipo II- rugas direcionadas perpendicularmente a linha mediana 

• Tipo III- rugas direcionadas medialmente (dos Iadas para centro) e 

discretamente da frente para tras (covergindo na rafe) 

• Tipo IV- rugas direcionadas em sentidos variados 

Briiion (1983), em continuac;ao aos estudos de Carrea, foi al€m na 

ｳ ｩ ｳ ｴ ･ ｭ ｡ ｴ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ o das rugosidades, dividindo-as em fundamentais e caracteristicas, a 
semelhanc;a do que se faz com as impress5es digitais {papiloscopia). 

A classificac;ao pratica proposta par Martins dos Santos (1946) facilita a 

caracterizac;ao individual 1 pois divide as rugas palatinas conforme sua localizac;ao. Nota

se: 

• Inicial- corresponde a ruga palatina mais anterior, a direita, sendo 

sernpre representada por letra maiUscula 

• Cornplernentar- corresponde as demais rugas, a direita, sendo certo 

que cada papila e assinalada por urn nUrnero 

• Subinicial- corresponde a ruga palatina mais anterior, a esquerda, 

sendo representada tamb€m por urna letra maiUscula 

• Subcornplementar- corresponde as demais rugas, a esquerda, sendo 

cada papila assinalada por urn nUmero 

Como elementos identificat6rios, as cristas palatinas preenchem 

caracterfsticas que perm item utilizil-los para tanto. Senao, vejamos: 

• Unicidade- apenas urn Unico individuo pode t€-los 
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• Imutabilidade- nao mudam nunca de forma, nem mesmo ap6s a 

morte 

• Individualidade- sao absolut.amente diferentes de uma pessoa para 

outra 

• Classificabilidade- possibilidade de classifici3-los para facilitar sua 

localizac;ao racional em arquivos 

• Praticabilidade- utilizac;ao facilitada pelo baixo custo, facilidade de 

coleta, dentre outros 

A colheita de amostras tanto pode ser feita atraves de moldagem de precis.3o, 

com alginate ou silicona1 ou por fotografia do palata com o auxilio de um espelho. Os 

resultados obtidos se constituirao nos chamados palatogramas. 

Importante destacar, por tim, que o Ministerio de Aeronilutica exige a 

identificac;ao da rugoscopia palatina dos pilotos, como forma de facilitar a sua 

identificat;ao em casos de acidentes aereos. 

2.3. LAUDO PERICIAL ODONTOLOGICO 

Em casos em que o corpo encontra-se irreconhecivel ou que o exame 

papilosc6pio nao e possivel, a ficha dental tern tanto valor quanto a impressao digital, 

principalmente pela possibilidade quase remota de dois individuos apresentarem um 

mesmo tipo de carie, ｲ ･ ｳ ｴ ｡ ｵ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ , quantidade de dentes, ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ o de dentes e muitos 

outros fatores que contribuem para tal probabilidade. 

0 dente e uma estrutura com elevada dureza, portanto nao se encontra 

danificado na maioria das vezes. Vale ressaltar que as estruturas que o cercam, ou seja, 

ossa alveolar e os materiais utilizados em restaurac;Oes ou tratamentos protE!ticos sao 

extremante resistentes. 

0 estudioso Petsch, no anode 1992, utilizou polpas dentais para ancllise de 

DNA, tendo em vista se tratar de urn dos poucos materiais disponiveis para estudo em 

casas especiais como corpos carbonizados. Em todos os casas testados, foi possivel, pela 

tecnica da ｲ ･ ｡ ｾ ｡ ｯ o polimerase (PCR), determinar o perfil genOmico e o sexo dos 

indivlduos. 

0 dente permanece invariilvel durante muito tempo depois da decomposh;ao 

humana. Um exemplo disso estcl relacionado a temperatura pela qual o dente comec;a a 

sofrer alterac;Oes: ap6s 17SOC, o esmalte comec;a a apresentar fendas; aos 400°C, a 

cobertura do esmalte fratura; somente aos 800°C carboniza-se. Ate os 1100°C a 
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estrutura dos tecidos dentais persiste, o que, em certos casos, permite determinar se 

certas amostras carbonizadas correspondem a restos humanos. 
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3. CASOS PRATICOS 

0 presente capitulo trara relata de casas veridicos nos quais a documentat:;ao 

e os estudos odontol6gicos contribuiram significativamente para a identificac;ao humana. 

Caso 1: ｉ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o de cadaver carbonizado utilizando ､ ｯ ｣ ｵ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ o

odontol6gica 

Em agosto de 2006, urn individuo do sexo masculine foi encontrado 

carbonizado no interior de urn autom6vel. Para facilitar a anillise das caracteristicas 

odontol6gicas presentes no arco dentilrio fez-se a enucleac;ao do comptexo maxilo

mandibular. 

Os exames dessas pec;as constataram presenc;a de diversos eventos 

odontol6gicos de import€incia pericial. 

No case estudado, como os tecidos moles estavam bastante destrufdos, foi 

inviclvel a utiliza<;ao da papiloscopia (impressao digital). Assim, os familiares foram 

orientados a buscar toda a documenta<;§o m€dica, odontol6gica e fotografica da vftima 

para que se pudesse ter parametres para a identifica<;ao. 

A documenta<;ao odontol6gica entregue era composta de ficha clinica 

relatando tratamentos odonto16gicos dos anos de 1998 e 1999, radiografia panor.3mica 

datada de 1999, quatro radiografias interproximais e uma periapical datadas de 2003. 

Os bans resultados dessa hknica odontolegal adv€m da considerilvel 

resistencia dos dentes e materiais odonto16gicos a a<;ao do calor e fogo- conforme acima 

explicitado, associada as informa<;Oes presentes na documenta<;Eio odontol6gica 

apresentada. 

Caso 2: ｕ ｴ ｩ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o de registros odontol6gicos para identifica.;ao humana 

Em junho de 2005 um individuo adulto, do sexo masculine, inicialmente sem 

identifica<;ao, veio a 6bito em decorrencia de acidente de tr§nsito. 0 corpo foi entao 

removido ao Institute M€dico-Legal da regi§o para a sua identifica<;ao e realiza<;Eio dos 

exames necrosc6picos de rotina. 

Imediatamente foram requisltadas .as impressOes digitais padrao, que 

deveriam estar arquivadas no departamento central de identifica<;§o civil. No entanto, 
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nao se localizou a ficha da vftima, o que impossibilitou urn confronto papilosc6pico. 

Recorreu-se, enU'io, a outra metodologia de identificac;ao. 

Requisitou-se aos supostos familiares informac;6es e documentac;ao referentes 

a tratamentos medicos e/ou odontol6gicos. 

Os resultados da investigac;ao revelaram a existencia de uma ficha clfnica 

odontol6gica cujo odontograma, particularmente, apresentava informac;Oes acerca da 

execuc;ao de procedimentos restauradores, especfficando as faces envolvidas e materiais 

utilizados, aus€mcias dentiirias e tratamentos endodOnticos, estes Ultimos acompanhados 

de radiografias periapicais, 

Foram coletados para exame apenas o cranio e a mandibula. Tais pe«;as foram 

limpas e os fragmentos Osseos e dentes foram coladas, propiciando a realizacao de 

exame necrosc6pico e radiogrMico p6s-morte. 

Constatou-se particularidades odontol6gicas nos areas dentarios superior e 

inferior do cadaver. A associa<;Bo dos dados obtidos em decorrencia da analise 

odontolegal aos demais exames periciais imaginol6gicos resultou na identificacao positiva 

da vitima, evidenciando a importancia dos registros odontol6gicos como subsldio a 
identificacao humana. 

Atualmente ha recomendac;;§o do Conselho Federal de Odontologia para que as 

fichas clinicas sejam substitufdas par prontuarios odontol6gicos, pela real necessidade de 

que as varias informac;Oes obtidas durante o tratamento odontol6gico possam ser 

adequadamente registradas. Dados referentes a identificac;ao do paciente, anamnese, a 

exame ffsico geral, extra e intrabucal com preenchimento de odontograma, plano de 

tratamento com opc;;Oes terapeuticas e valores correspondentes e a evolw;§o do 

tratamento precisam ser tempestivamente anotados a cada atendimento do paciente. 

No caso em analise, a identificacao positiva da vftima foi devidamente 

alcanc;;ada pelo fato de o profissional ter registrado no odontograma da ficha clinica 

diversas informa«;Oes importantes sabre as caracterfsticas odontol6gicas de seu paciente. 

Em contrapartida, constatou-se que diversos campos da ficha clinica estavam 

incompletos, como a parte destinada aos dados de qualificac;ao do paciente, que se 

apresentava limitada a anotac;ao do nome complete. N§o havia registro de informac;Oes 

referentes a anamnese, e apenas uma das vilrias ausencias dentilrias foi marcada no 

odontograma. 0 plano de tratamento nao exibia especificac;Oes sabre procedimentos 

propostos e custos, e a evolucao do tratamento nao explicitava a data associada ao 

procedimento executado, com as faces e os dentes envolvidos. 

Nao obstante, a assinatura do paciente nao foi pasta na ficha clfnica, fato que 

nao invalida a relac;§o contratual da prestac;§o de servic;os celebrada entre cirurgi§o-
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dentista e paciente, mas deixa uma lacuna em relac;ao ao consentimento na realizac;ao do 

tratamento propostojexecutado. 

Convem ressaltar que a anotac;ao parcial das aus€ncias dentc!lrias n§o 

comprometeu o resultado final do processo de identificac;ao, pois a confirma<;.3o dos 

dentes superiores ausentes foi obtida mediante ancllise das radiografias produzidas em 

decorr€ncia dos tratamentos endodOnticos. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Os registros odontol6gicos tern importancia legal para a ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o humana. 

Embora pouco utilizada pela policia brasileira, a tecnica de identifica.;Eio por 

estudos odontol6gicos - como o de marcas de mordidas - pode ser muito eficaz na 

ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o de crimes. E precise incorporar esses metodos as investigat;Oes criminais. 

Manter o local intacto e essencial para a coleta de pistas, como impress5es 

digitais, fios de cabelo e alimentos. 

Hil urn otimismo com relac:;ao a atual e crescente inserc;ao de novas t€cnicas 

de perfcia nas investigac;6es nacionais. 

Destaque-se que e responsabilidade social de cada dentista manter urn 6timo 

cuidado com o prontw3rio odontol6gico, pais este e grande fonte de informar;6es para a 

perf cia. 

Torna-se imprescindivel a implantar;ao dos servi<;os de Odontologia Legal nos 

Institutes MEdico-Legais de todo pais, bern como o fortalecimento nos jit existentes. 

AIEm disso, cabe a conscientizar;ao dos dentistas sabre a importSncia do 

correto preenchimento e arquivamento das per;as que comp6em a documentar;ao 

odonto16gica. 

Nao menos importante, ressalta-se, ainda, o correto acondicionamento de 

radiografias e demais documentos, para que nao se percam no tempo. 

AIEm da importSncia clinica, todo esse material pode fornecer esclarecimentos 

relevantes a Justir;a, contribuindo para a legalidade, a igualdade e solur;ao de casas 

concretes. 
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