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1) LIST A DE ABREVIATURAS 

et al. = e outros Ｈ ｡ ｢ ｲ ･ ｶ ｩ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o de ''et alii"); 

et cols.= e colaboradores; 

CD = cirurgiao dentista; 

p.= pagina 
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2) RESUMO 

A identificac;ao humana atraves dos dentes tern sido urn procedimento 

freqUents e de grande importancia na medicina atual. 0 odonto-legista identifica 

corpos em decomposic;ao, carbonizados, putrefeitos, espostejados, etc; 

observando trabalhos odontol6gicos pr€-realizados au simplesmente a prOpria 

arcada do individuo. Al€m disso, atua tambem junto aos processes de 

responsabilidade profissional contra cirurgi6es-dentistas, na area civel, assistente 

tecnico das partes au perito judicial dando seu parecer concise, objetivo e justa 

baseando-se em seus conhecimentos clinicos, eticos e juridicos. 

Os dentes possuem participac;ao decisiva e absoluta entre as v8rios 

processes utilizados para a identificac;ao humana. Duas sao as raz6es: A primeira 

consiste no fato de que existem todas as probabilidades das caracteristicas 

dent8rias jamais poderem ser as mesmas em duas pessoas tomadas ao acaso 

(ex: inUmeros detalhes observados em urn mesmo dente). A segunda consiste no 

grau relativamente alto de indestrutibilidade dos dentes e dos materiais com que 

eles podem ser restaurados ou substituidos [ex. o esmalte dental e considerado o 

tecido mais mineralizado do corpo, assim resistindo a altas temperaturas e 

extremas condict6es ambientais; Os dentes sao os elementos sina19ticos do corpo 

humano mais resistentes aos agentes vulnerantes (DARUGE JR 1993)]. 

A tecnica de identifica<;ao consiste basicamente no exame minucioso das 

arcadas dentarias da vitima e registro de suas caracteristicas dentais, e seu 

posterior confronto com as informa<;Qes contidas nos prontuarios odontol6gicos 

fornecidos pelos dentistas que atenderam previamente a pessoa suspeita a ser 

identificada. Por isso e muito importante que os CO's mantenham prontuarios 
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odontol6gicos bern preenchidos e outros materials como radiografias e modelos 

de gesso devidamente armazenados, e ainda mais, pelo tempo minima 

determinado pela Lei (10 anos a partir da data da primeira consulta). Tal tecnica e 

rapida e de facil execugao, desde que efetuada par pessoal treinado. 

0 objetivo do trabalho consiste em revisar m8todos odonto-legais com tim 

aplicado a ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o humana. 
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3) METODOLOGIA 

0 trabalho consiste em revis8o de literatura, com a finalidade de expor 

ｩ ｮ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｏ ･ ｳ s sabre identifica98o humana atraves de eventos odontol6gicos e 

altera96es dentais, alem de ressaltar a importancia do prontuario odontol6gico. 
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4) INTRODUCAO 

0 caso mais antigo de identifica\=fiO pelas arcadas dentclrias ocorreu no ana 

de 49, relatado par LUNTZ (1973) quando Agripina, esposa do imperador romano 

Claudio, ordenou o assassinate de sua rival Lollia Paulina, instruindo os 

executores para que trouxessem sua cabeya como prova de terem cumprido sua 

missao. Quando os carrascos retornaram com a cabe<;a de Lollia, toda deformada, 

Agripina separou os l3bios da vftima e a reconheceu devido a observac;ao de suas 

caracteristicas dent8rias. 

Quase sempre o usa do DNA na identifica<;8o humana somente 8 adotado 

quando ha impossibilidade de outros recursos. lsto ocorre par ser urn metoda 

muito trabalhoso, caro e demorado, devido aos equipamentos sofisticados, 

exig€mcia de reagentes com alto grau de pureza e de mao de obra especializada. 

Quando o corpo a ser estudado se apresenta um pouco conservado, nao hcl 

dUvidas maiores em sua identificayao, e ainda mais, se forem obtidos indicios 

Uteis como defeitos esquel8ticos, restos de cabelos, fragmentos de vestes, etc. 

Mas, ao se tratar de cadaveres, queimados, as dificuldades quanta a identificayao 

e ao estabelecimento da causa morte sao ate hoje muito not6rias. Na falta de 

impress6es digitais ou da impossibilidade da analise de DNA, e atraves do 

esqueleto e muito mais da arcada dentaria que os peritos usam para buscar 

subsidies para alcanyar algum resultado pelo fato de ser menos custoso e 

demorado. 

Para a identificayao humana atraves da arcada dentaria, o odonto-legista 

necessita, sobretudo, de um prontuc3rio adequado em maos relative ao individuo a 
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ser analisado em questao, sendo esse de papel (de conteUdo livre, muitas vezes 

ilegiveis e incompletos, alem de conterem informa<;6es ambfguas) ou eletr6nico [0 

Institute of Medicine (10M, 1997) define o prontuario eletr6nico do paciente como 

"urn registro eletr6nico que reside em urn sistema especifrcamente desenhado 

para apoiar os usuaries fornecendo acesso a urn complete conjunto de dados, 

alertas e outros recursos". Unindo, desta forma, todos os diferentes tipos de dados 

produzidos, em epocas diferentes, feitos por diferentes profrssionais da equipe da 

saUde em distintos locais. Assim, esse pode ser acessado por diversos setores de 

urn hospital de forma organizada, rapida e precisa, por exemplo.]. 0 

desenvolvimento de urn prontu8rio ideal deve abranger e canter todos os dados 

relevantes em relay8o a informa<;6es pessoais, hist6ria de saUde geral e bucal 

passada e atual, alem de anota<;6es a cerca de observa<;6es feita pelo profissional 

da saUde assim como exames ffsicos realizados. 0 prontu8rio deve canter 

anamnese completa, exame ffsico extra-oral e intra-bucal, odontograma, 

radiografras( periapicais e panorEimica), e modelos de gesso atualizados ou 

recentes. Segundo o C6digo de Etica Odontol6gico, pelo Conselho Federal de 

Odontologia, e importante sabermos que: 

art. 5 Constituem deveres fundamentais dos profissionais e entidades 

odontol6gicas: 

VIII - elaborar e manter atualizados os prontuitrios de pacientes, 

conservando-os em arquivo prOprio. 
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XVI - garantir ao paciente ou seu responsavel legal, acesso ao seu 

prontu8rio, sempre que for expressamente solicitado, podendo conceder c6pia do 

documento, mediante recibo de entrega. 

Segundo KLEIN ( 1995), juridicamente, o prontuario, designa toda a especie 

de fichario ou livre de apontamentos, onde devidamente classificada e em certa 

ordem, tem-se disposta uma s8rie de informa<;i)es que devam ser de pronto 

encontradas. 

Um outre metoda possivelmente eficaz para identificat;;:ao nas investiga<;6es 

forenses consiste na analise das Bandas de Hunter-Schreger (HSB) encontradas 

no esmalte dental. 

A integridade do tecido do esmalte e quase inteiramente ocupada por 

prismas de cristais de hidr6xi-apatita que formam bast6es alongados cruzando 

toda extensao da jum;ao amelo-dentin8ria ate a superficie dental. Estes prismas, 

quando iluminados lateralmente sob uma forte fonte de luz, acabam por funcionar 

como fibra 6ptica, tornando passive! a visualiza<;8o das chamadas Bandas de 

Hunter-Schereger (HSB) que sao camadas de prismas, orientadas regularmente 

em direc;6es perpendiculares as linhas do incremento da junc;ao amelo-dentin8.ria 

(KOENIGSWALD 1994). 

Segundo estudo na Faculdade de Odontologia de Piracicaba-UNICAMP, 

acredita-se que o padr§o alternado das HSB pode ser facilmente observado em 

dentes humanos, e que existe uma possivel variac;:ao de padrao das HSB em cada 

individuo. Sendo assim, o futuro cirurgi§o dentista podera ter no prontuario de seu 

paciente a documentac;:ao das bandas par meio de cameras fotogr8ficas digitais, 
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filmadoras, etc. 
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5) REVISAO DE LITERATURA 

Nesta revisao de literatura serao abordadas metodologias de alguns 

autores. E importante notar que a maioria utiliza metodologia prOpria: 

AMOEDO (1897) juntamente com as cirurgi6es-dentistas Davenport e 

Brault publicaram urn relata das atividades de identifica9ao durante o epis6dio do 

incendio do Bazar da Caridade em 1897 em Paris. Os autores empregaram urn 

metoda simples de comparac;ao entre as eventos presentes nas fichas 

odontol6gicas dos profissionais que atenderam as vitimas e os achados dos 

cadaveres, sem estabelecer padronizac;ao no metoda de identificac;ao. 

AMOEDO (1898) publicou a obra "L'Arte Dentaire em Medicine Legale" na 

qual relata diversos casas em que eventos odontol6gicos e caracteristicas 

dentfuias foram fundamentals na identificayao de cadcl.veres, sendo assim urn 

importante trabalho pioneiro na Odontologia Legal. 

ABREU (1922) destacou a importancia das fichas odonto16gicas com 

esquemas das arcadas dentarias com finalidade de identificay§o em seu livro 

"Medicina Legal Aplicada a Arte Dentaria", no capitulo "Aprecia9ao em Particular 

da Boca e dos Dentes como Fatores de ldentificay§o M9dico-Legal". 
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WELTY e GLASGOW (1946) afirmaram em urn trabalho sabre identifica9iio 

humana pelos dentes que a maioria dos 27 4.000 soldados america nos enterrados 

na Europa durante a II Guerra Mundial pode ser identificada pelas caracteristicas 

dentclrias, permitindo que seus restos mortais fossem repatriados e sepultados em 

suas respectivas cidades. Os autores descreveram urn metoda onde as 

caracteristicas dent8rias podem ser registradas, em c6digos, em cart6es 

perfurados. 

JOHANSON e LINDENSTAM (1961) desenvolveram urn trabalho que 

prop6em urn metoda de identifica<;§o atraves de compara<;8o entre o cadaver e 

fotografias dos areas dentclrios e da face do paciente. Neste trabalho e discutido o 

valor do registro fotogrclfico dent8rio. 

GUSTAFSON (1966) no seu trabalho "Forensic Odontology"' (autentico 

marco da moderna ci9ncia odonto-legal) aborda a necessidade da padroniza<;Eio 

dos registros dentclrios, visando a identifica<;Bo. Concluiu o trabalho com registros 

de identifica9ao de aeronautas, sendo assim urn dos melhores metodos de 

registro realmente individual e de compreensao internacional. 

SOGNNAES e STRoM (1973) identificaram definitivamente Adolf Hitler 

comparando odontogramas feitos a partir de restos mortals suspeitos com 

eventos odontol6gicos feitos par cirurgi5es-dentistas militares alemaes que o 

atenderam anteriormente. 
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LUNTZ (1973), no seu livro "Handbook for Dental Identification -

Techniques in Forensic Dentistry'' apresenta urn manual de tecnicas de 

identificact8o dent8ria, esquematizando uma ficha com dados pertinentes a este 

processo. 0 autor destaca tambem a importancia destes dados serem anotados 

em fichas padronizadas. 

BRINON ( 1982) prop5e a elabora9iio de um odontograma legal 

programado, visando a identificactao humana, constando de ficha dentaria com 

representac;ao gril.fica e detalhada das caracteristicas anat6micas normais, 

particularidades traumc3.ticas, pato16gicas, protSticas, anomalias, hE.tbitos e registro 

de todos trabalhos restauradores odontol6gicos. 

FEDERICO (1990) idealizou uma ficha denominada perio-odonto-legal, 

codificando simbolos grafo-num9ricos para as alteray6es patol6gicas dent8rias, 

trabalhos odonto16gicos, pr6teses, endodontia e cirurgia, elementos utilizados na 

identificac;ao humana. Este trabalho foi publicado no seu livro "Honon3rios 

Odonto16gicos- Controle e Ficha Clinica Perio-Odonto-Legal". 

BERNADINELLI (1990), referindo-se aos dentes, afirma que eles sao 

caracterfsticos de cada pessoa a ponto de possibilitar a sua identiftca9ao. Devido 

a isto, pode-se concluir que os dentes e todas suas estruturas internas sao (micas 

para cada tipo de individuo. 0 estudo dos dentes em conjunto, constituindo os 

areas dentflrios, tambem possui consideravel valor na elucida98o de certos 

problemas medico legais. 
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POTSCH, et. al. (1992), a partir da ｵ ｴ ｩ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o de poupas dentais para 

analise de DNA e pela tecnica da ｲ ･ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o polimerase (PCR) p6de determinar perfil 

genOmico e sexo de corpos carbonizados. 

RAMALHO, S.A. (1994) concluiu que mesmo sem saber qual o animal a 

que pertence urn determinado dente, e passive! determinar se esse pertence a 

ｲ ｡ ｾ ｡ a humana ( a partir da amllise das caracteristicas do esmalte, dentina e 

cementa entre dentes humanos e de outros mamfferos}. 

DARUGE, AD. Et al. (1994), analisou a importancia dos dentes, das 

arcadas e da mordedura para determinar a idade de urn individuo. A partir do usa 

de urn material elastica de facil ｵ ｴ ｩ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o e pouca ､ ｩ ｳ ｴ ｯ ｲ ｾ ｡ ｯ o (Xantoprem) pode-se 

conseguir a impressao das arcadas no corpo da vftima, no corpo do suspeito, e 

em objetos encontrados nos locais de crimes, roubo, latrocinio, etc. 0 material 

possui durabilidade e elasticidade, assim podendo ser confrontado com modelos 

suspeitos. 

17 



ALMEIDA, C.S.L. (2002}, se propos a estudar a estimativa da idade pela 

mineraliza<;i:io dos dentes em indivfduos melodermas. Para isso utilizou o metoda 

preconizado par NICODEMO et. AI. (1974). Observou 214 radiografias 

panoramicas de soteropolitanos com faixa et8ria de 6 a 21 anos, onde 109 eram 

do sexo feminine e 105 do sexo masculino, !ados tendo habitos alimentares 

semelhantes. Foi feita a elaborat;:8o de uma equac;ao para estimar a idade em 

melodermas para cada dente e para cada sexo par analise regressiva. Ja para a 

analise par regressao linear mUitipla foi desenvolvido uma equac;;c'io para estimar a 

idade a partir dos estcigios de mineralizac;;ao do terceiro molar superior esquerdo, 

segundo molar superior direito e canine superior direito, devido a esses 

apresentarem coeficientes mais significativos de determinac;;ao no estudo. 

BHAT VJ; KAMATH GP (2007) fizeram um estudo para determinar a idade 

humana a partir da anil.lise da radiografia periapical da raiz do terceiro molar 

inferior esquerdo de individuos com idade entre 15 e 25 anos. Foi utilizado o 

metodo de analise de Leif Kullman et al em 346 meninas e 389 meninos da 

populayao sui indiana de colegios da vizinhanya de Dakshinna Kannada e Udupi 

Districts alem de estudantes que visitavam o departamento da Oral Medicine and 

Radiology, College of Dental Surgery, Manipal. Dependendo do exato estagio da 

raiz (sendo 7 estclgios possiveis) a idade cronol6gica p6de ser determinada. Esse 

metodo traz a luz a determinagao das idades 15, 16 e 18 anos, tendo urn imenso 

significado na medicina legal. 
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6) DESENVOLVIMENTO 

Nao existem duas pessoas com a mesma dentadura. Esta e uma verdade 

que resulta das numerosissimas vari8veis individualizadoras que oferecem as 

pe<;as dent8rias e que tornam impassive! o fate de que duas pessoas tenham 

dentaduras identicas. Dai que exista uma tend9ncia crescenta, em Medicina Legal 

e Forense, de aplicar procedimentos odontol6glcos para auxlliar nos problemas de 

identifica<;iio. Atualmente, os dentes siio elementos singulares na identifica<;iio 

odonto-legal. T alvez sua importancia neste sentido seja decorrente da 

extraordinc1ria resistencia das peyas dent8rias as situay6es que, via de regra, 

produzem a destruiyao das partes moles, como a putretayao e as energias lesivas 

(agentes traumciticos, energias ffsicas e quimicas, etc.). Uma das situay6es em 

que a identificayao dos dentes oferece singular importancia sao os casas de 

grandes cat8strofes ou desastres coletivos freqOentes. 

Nestes eventos, os cadilveres sofrem ay6es destruidoras, quer pela 

fragmentayao, quer pelo incendio do local, o que impede que se ponham em 

pn3tica os procedimentos mais elementares de reconhecimento como os trayos 

fision6micos, a identificayao papilosc6pica ou outros analogos. Um dos casas 

mais momentosos, ocorrido no Brasil em 1985, em que a contribuiy8o da 

odontologia legal foi decisiva, foi o da identificayao dos restos mortais do medico 

alemao Josef Mengele, cognominado o "Anjo da Marte", respons8vel pela morte 

de milhares de pessoas, confinadas no campo de concentrayao de Auschwitz, 

durante a II Guerra Mundial. Em catastrofes aereas, como as acontecidas com o 

grupo musical "Mamonas Assassin as", em 02.03.1996, ou entre os 99 passageiros 

do aviiio da TAM que caiu em Siio Paulo, em 31.10.1996, a identifica<;iio, em grau 
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de certeza, somente foi passfvel com base nos dados oferecidos pelo exame 

odonto16gico em 75 dos casas, sendo que apenas nos casas restantes a 

identifica<;8o se procedeu pelo exame de DNA ou outros procedimentos. 

PETERSEN (1975) relata o caso do incendio do Hotel Hafnia em 

Copenhague, no ano de 1973. Neste incendio, 35 pessoas faleceram. Na equipe 

de identifica<;aa colaboraram 8 dentistas, que realizaram nas vitimas diversos 

exames, sendo eles visuais, fotogr8ficos, radiogr8ficos, al9m de preencherem 

odontogramas post-mortem de maneira detalhada. Ap6s tal coleta de detalhes, os 

trabalhos foram finalizadas com a campara<;ao dos dados com informa<;Oes 

dentais ante-mortem. Em 26 casas (74% das vltimas) a identificaqao foi positiva. 

Com este fato, o autor alem de comprovar a importancia do cirurgiao dentista nos 

desastres de massa, sugeriu o destacamento minima de dentistas de dais para 

cada trinta vitimas. 

BRANNON & MORLANG (2000) relembram o sucesso da equipe de 

odontolegistas que atuou durante o desastre ocorrido em abril de 1989 no navio 

de batalha "USS Iowa", onde uma explosaa num dos canh6es do navio matou 47 

membros da marinha americana. A identificac;ao odontolegal fai decisiva, pais 

grande parte dos restos humanos estava espostejada e/ou carbonizada. Os 

autores atribuem o sucesso da equipe na identificaya:o das vitimas devida ao 

preparo da mesma, sua experh§ncia com desastres de massa e principalmente a 

uma documenta<;ao dent8.ria ante-mortem bern formulados. 

Mesmo quando nada se tern, quando a vitima nunca realizou tratamentos 

dent8rios, ou quando sequer se consultou com urn profissional, as informa<;Oes 

20 



que se podem obter do exame dental dos restos encontrados, conquanto que seja 

uma ossada ou fragmentos dos ossos do esplacnocr8nio (viscerocr8nio), podem 

ate orientar sabre dados Uteis na investigayao policial. Al8m de identificar se sao 

ossos e dentes da esp8cie humana, o mesmo estudo pode fornecer informal;(6es a 

respeito da vitima que possibilitem a individualizai;(80, mormente quando hcl 

noticiados cases de desaparecimento. Nesta esteira os dentes podem oferecer 

dados sabre o cadaver, como: 

• esp8cie, 

• grupo racial, 

• sexo, 

• idade, 

• altura, 

• dados particulares, 

• determinadas profiss6es. 

Especie 

E obvio que ninguem questionaria o diagn6stico da especie a qual 

pertencem certas pel;(as dentclrias quando as mesma se encontram fixadas nos 

respectivos alv6olos. 0 diagn6stico da esp6cie s6 se constitui em problema 

quando apenas temos uma ou mais pel;(as dentarias isoladas. Nesses cases, 

21 



interessa saber se referidos dentes pertencem ou nao a especie humana. Caso 

nao sejam humanos, de regra, falece o interesse do Odonto-Legista, a menos que 

existam raz6es supervenientes. A caracterfstica morfo/6gica fundamental, privativa 

dos dentes humanos e que os torna diferentes de quaisquer outras especies 

animais, e que nos dentes humanos a coroa e a rafz se encontram em um mesmo 

plano, apresentando-se como segmentos de hastes retas. Contrariamente, nos 

animais, a raiz sempre descreve curvas, exibindo uma grande angula11ao. Apenas 

as macacos antrop6ides mostram uma certa semelhan11a, mormente nos incisivos 

e canines. Em se tratando de fragmentos de pe11as dentSrias, o exame 

microsc6pico pode realizar-se atraves de um corte sagital e observayao par epi

iluminaliao, usando um microsc6pio igual ao utilizado em metalurgia. Com esta 

tecnica as dentes humanos mostram caracterfsticas exclusivas, tais como: 

• Os prismas do esmalte sao ondulados, 

• Referidos prismas sao paralelos e perpendiculares a dentina, 

• Estes prismas tern uma largura media de 5 ).l e urn 

comprimento de 2 mm, 

• Os prismas apresentam estrlas escuras transversals a 

intervalos regulares em torno de 4 J..t , 

• A linha de uniao entre o esmalte e a dentina exibe urn aspecto 

em guirlanda. 
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Grupo racial 

As principals caracterfsticas raciais encontram-se presentes, 

especialmente, nos molares, atraves dos quais e passive! diferenciar as ragas 

ortognatas (brancos ou caucas6ides), prognatas (negros, melanodermas e 

faiodermas) e as denominadas ragas primitivas (aborigenes australianos, de 

Oceania etc.) que em geral se caracterizam par apresentarem prognatismo 

maxilar variSvel mas expressive. Nesta esteira, as ragas ortognatas apresentam: 

• Nos molares superiores, as cUspides palatino-distais muito 

pequenas, quando comparadas com as cUspides mesio-palatinas. Nao 

obstante, ambos os grupos de cUspides encontram-se separados pelo sulco 

principal, constituido par uma depressao bern marcada. 

• 0 primeiro molar inferior conservando apenas uma marca leve 

da soldadura da cuspide posterior; 

• 0 segundo e terceiro morares inferiores nao tem cUspides 

posteriores diferenciadas. 

As ragas prognatas, par sua vez, tern: 

• Nos seus molares superiores as cUspides palatino-distais de 

bam tamanho, e nos mol ares inferiores, uma cUspide posterior diferenciada. 

As ragas primitivas exibem molares inferiores semelhantes com os dos 

macacos chimpanzes. 0 indice dent8rio se calcula utilizando-se fOrmulas, sendo 

que uma das mais difundidas, e a de FLOWER: 
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(Comprimento em ret a entre borda mesial de 1 gpm e borda distal do 3g x 

100) I 

Distancia basion-nasion 

0 fndice de Flower e util para estabelecer diferengas entre grupos 

humanos, segundo a distribuigao a seguir: 

ｾ Ｍ ｾ ~ Ｍ ｬ ｩ ｮ ､ ｩ ｣ ｾ ~ ､ ･ ｮ ｴ ｡ ｲ ｩ i Ｍ ］ = ｾ ｲ ｵ ｾ ｯ o etnico 

ID 

Ｍ Ｍ ｾ ｾ ~ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ｾ ~ ---- --. -- --

microdontes < 41,9 

mesodontes 42,0 a 43,9 

megodontes > 44,0 

Caucasicos 

negr6ides, 

mong61icos 

austral6ides 

Nao dispondo de todas as pegas dentarias, de modo a poder fazer a 

medi9ao proposta por Flower, pode-se utilizar esta outra formula para estabelecer 

o fndice dentario: 

[Comprimento de um dos incisivos medias superiores (11 ou 21 )j X 100 

Distancia basion-nasion 

Outra formula usada e a que considera a altura do indivfduo: 

Comprimento media de todos OS dentes 

Altura do individuo 
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Os resultados obtidos pela aplicayao de qualquer uma das fOrmulas 

alternatives acima, devem ser confrontados com os indices da tabela acima. 

Sexo 

Com referencia a morfologia dos dentes, verifica-se que OS incisivos 

superiores sao as peyas dent8rias que exibem maier dimorfismo sexual e, via de 

conseqU€ncia, os dentes que podem oferecer dados relacionados com o sexo de 

urn crania ou de uma vitima. lsto, obviamente, e urn fator limitante. Sabe-se que 

os incisivos centrais superiores sao mais volumosos nos indivfduos de sexo 

masculine, que nos de sexo feminine. Assim, as diferenyas sao milimetricas. Outra 

diferenciac;ao morfol6gica, refere-se a relac;ao entre o diametro mesio-distal do 

incisive central e aquele do incisive lateral do maxilar superior. Este diametro e 

menor na mulher do que no homem. lsto uma vez que na mulher os dentes tern 

uma regularidade maier que no homem, assim sendo mais semelhantes. Quanta a 

cronologia de erupqfio, verifica-se que no sexo feminine a erupc;ao da dentiyao 

definitiva e mais precoce que no sexo masculino, sendo certo que a entre ambos e 

da ordem de aproximadamente quatro (4) meses. 

Altura 

Existe urn metoda matemiltico que permite o cillculo da altura do individuo 

a partir das dimens5es dos dentes. A fundamentayao do metoda reside no fato de 

que existe proporcionalidade entre os diametros dos dentes e a altura do 

individuo. Este procedimento foi criado e aperfeiyoado pelo professor argentino 

CARREA. Mede-se, em miHmetros o "area" de circunferencia, constituido pela 
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somat6ria, no arco inferior, dos diametros mesio-distais do incisive central, do 

incisivo lateral e do canino inferior (31-32-33 ou 41-42-43). A "corda" deste "arco", 

geometricamente falando, e medida trac;ando a linha reta entre os pontes inicial e 

final - (borda mesial do incisivo central ate a borda distal do canino lateral) - do 

"arco". CARREA deu a esta medida o nome de "raio-corda inferior". A altura 

humana deve encontrar-se entre estas duas medidas, que h8o de ser 

consideradas proporcionais, uma maxima, a medida do area, e outra mfnima, 

proporcional a medida do "raio-corda inferior". 

As fOrmulas para fazer a estimativa da altura em milimetros, sao as 

seguintes: 

area x 6 x 10 x 3,1416 

1. Altura maxima (em mm) = ----------

2 
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raio-corda x 6 x 1 0 X 3,1416 

2. Altura minima (em mm) = --------------

2 

arco 

Esquema do tra9ado do "arco" e da "corda" entre a face mesial do 

primeiro incisive inferior e a face distal do canino inferior do mesmo lado, 

que possibilitara as medi9oes necessarias para calcular a altura conforme 

a formula de CARREA. 

A altura masculina estara mais proxima da altura maxima calculada, ao 

passo que a altura feminina sera mais proxima da altura minima calculada. Este 

procedimento possibilita o calculo da altura nos casos em que o Odontolegista 

disp6e de restos humanos em que foram preservadas as pegas dentarias. Tal 

lndice apenas avalia a altura mais provavel do indivlduo e nao guarda qualquer 

relagao com a causa medica ou jurldica da morte. 
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cadaver. Para isso, e necessaria uma boa documentayao odontol6gica por parte 

dos dentistas. 

Para o exame dentario do cadaver, e necessaria boas fotografias dos areas 

dentarios do cadaver (superior e inferior) para registros de todos eventos 

odontol6gicos e fen6menos post-mortem que poderao se perder ap6s o processo 

de limpeza dos tecidos moles da peya cadaverica, em agua oxigenada a 30 

volumes. Ap6s limpeza do cadaver, e recomendavel pincelar as dentes do mesmo 

com mercUric cromo, com a finalidade de obter melhor evidenciayao de 

restaurag6es esteticas e facilitar o trabalho do perito (DARUGE JR 1993). 

Ap6s tal limpeza, com o objetivo de padronizarmos o processo de 

identificayao odontol6gica, utilizamos urn metoda simples, obedecendo as 

seguintes fases: 

1- Registro, no odontograma, dos eventos odontol6gicos e das alteray5es 

dentarias observados nos areas dentarios do cadaver. 

A descriyao individual dos dentes devera obedecer a seqUencia dos 

quadrantes superior direito (dentes 11 a 18) e superior esquerdo (dentes 21 a 28) 

para os quadrantes inferior esquerdo (dentes 31 a 38) e inferior direito (dentes 41 

a 48). Quando houver dentes deciduos presentes, a mesma seqUencia devera ser 

obedecida, porem substituindo-se as respectivas numer296es dos dentes 

(primeiro quadrante: dentes 51 a 55; segundo quadrante: dentes 61 a 65; terceiro 

quadrante: dentes 71 a 75; quarto quadrante: dentes 81 a 85). Alterag6es 

dentarias (de natureza fisiol6gica, heredit8.ria, pato16gica, acidentais, e 

intencionais) devem ser anotadas. Como: 

-Anomalias de volume (heterometrias, macrodontias, microdontias); 
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-Anomalias de nUmero (anodontia, oligodontia, poliodontia); 

-Anomalias de forma e estrutura (conoidismo, dilacerayao, concrescencia, 

fusao e geminayao, eros6es, hipoplasias, perolas de esmalte); 

-Anomalias de localizavao (transposiyao, migrayao e ectopias dentarias); 

-Anomalias de erupyao ( erupyao precoce, erupyao retard ada, perdas 

precoces, inclus6es e impacy6es) 

-Fraturas fisiol6gicas e intencionais; 

-Desgastes fisiol6gicos, pato16gicos, intencionais e habituais; 

-Prepares profissionais (coronaries e intra-radiculares); 

-Aiteray6es cromaticas end6genas e ex6genas; 

-DepOsitos calcareos e manchas; 

2-Registro dos dentes integros encontrados nos areas dent<3rios do 

cadaver, diferenciando-se os dentes deciduos dos permanentes. 

Anotar e diferenciar dentes deciduos de permanentes, com as respectivas 

alteray6es dentarias, caso houver. 

3- Registro dos dentes ausentes e respectivos alveolos integros (extrayao 

post-mortem) ou com cicatrizayao parcial ou total observados nos arcos dentarios 

do cadaver. 

Os dentes ausentes deverao ser descritos (coloca-se urn X no diagrama do 

dents), nos seus respectivos nUmeros, especificando-se se o alvE!olo esta integra, 

ou seja, sem alterayao da lamina dura cortical, ou se o mesmo apresenta 

cicatrizayao parcial ou total. Se possivel, descrever em qual fase do processo de 

reparayao 6ssea o alv8olo se encontra. As fraturas alveolares tambem deverao 

ser descritas em suas respectivas regi6es. 
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4-Registro das pr6teses encontradas nos arcos dentarios do cadaver. 

As pr6teses deverao ser descritas com todas suas caracterlsticas (pr6teses 

definitivas ou previs6rias, totais ou parciais, fixas, removiveis ou implanto-

suportadas). 

As pr6teses fixas deverao ser descritas assinalando-se no odontograma os 

elementos suportes (corea total metalica, metaloplastica, metalocerEimica, total 

ceramica ou bloco fundido- R.M.F.) e os elementos do p6ntico. Na ､ ･ ｳ ｣ ｲ ｩ ｾ Ｘ ｯ o dos 

elementos deverao ser documentados todos os materiais utilizados em sua 

confec<;8o. No caso de reten<;6es intra-radiculares, o perito devera descrever se o 

dente apresenta pi no intra-radicular ou nUcleo metalico fundido. 

As pr6teses removiveis devem ser minuciosamente descritas, 

especificando-se sua extens8o, existencia ou n8o de barra palatina ou lingual, 

localiza<;§o dos grampos de reten<;ao, com ou sem apoios oclusais ou em cingula, 

existSncia ou nao de acrescimos de resina composta aos dentes para criar 

reten<;ao, descri<;8o dos elementos suspensos, suas cores, tipos de dentes, 

desgastes funcionais ou intencionais, fraturas, tipos de materiais utilizados em sua 

confeq:ao. As pr6teses removiveis devem ser fotografadas separadamente e 

inseridas nos areas dentarios do cadaver. 

As pr6teses implanto-suportadas devem ser descritas da mesma forma, 

Citando o nUmere de implantes, sua localiza<;8o, o tipo de abutment, o tipo de 

pr6tese implanto-suportada (corea total unit8ria cimentada ou parafusada, pr6tese 

fixa cimentada ou parafusada, pr6tese fixa total tipo protocolo, overdenture com 

reteny§o tipo barra-clipe, a-ring ou por magnetos, etc.). 

' '' , ':_: '·'." 
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5-Registro no odontograma dos eventos odontol6gicos e alterac;6es 

dentarias observadas nas fichas clinicas fornecidas pelos profissionais que 

atenderam o desaparecido (suspeito). 

As informac;6es fornecidas devem ser transferidas para urn segundo 

odontograma, que sera usado para confronto de informac;6es dentarias com o 

primeiro odontograma, obedecendo ao mesmo procedimento empregado na 

pericia do cadaver. Ocorre uma dificuldade na identificac;ao do desaparecido 

devido a nao padronizac;ao das anotac;6es. Desse modo, o perito deve fazer uma 

correta interpretac;ao das fichas clfnicas a ele fornecidas como sendo do suspeito 

que se pretende identificar. 

6-Registro das imagens radiograficas observadas nas radiografias 

fornecidas pelos profissionais que atenderam a desaparecido (suspeito). 

Quando os peritos recebem radiografias do suspeito, faz-se necessaria a 

tomada radiogratica das mesmas regi6es do cadaver, em angulac;ao semelhante, 

para que assim possa ser elaborado urn estudo comparative entre as imagens do 

cadaver e as radiografias fornecidas como pertencentes a suposta pessoa que se 

quer identificar. 

As radiografias periapicais permitem examinar com detalhes uma 

determinada regiao do area dentario e permitem identificar a presenc;a de 

tratamentos endod6nticos, presenc;a, tipo e tamanho de implantes, retenc;6es intra

radiculares, les6es periapicais, reabsorc;Qes 6sseas e radiculares, condensac;6es 

6sseas e extensao de tratamentos restauradores. 

As radiografias panoramicas fornecem imagens de todos os dentes de 

ambos areas dentais. Par estas imagens, tambem e possfvel ao perito estimar a 
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idade da pessoa no momenta da morte atraves do estudo da calcificac;:ao dos 

dentes deciduos e permanentes, pela erupc;:ao dos mesmos e pela fase que se 

encontra a formac;:§o das raizes. 

T emos alem de muitos trabalhos de autores estrangeiros, que 

estabeleceram tabelas para a estimativa da idade pelo exame radiogr8fico, os 

trabalhos de PEREIRA (1940) e (1941), FREITAS e colabs. (1990) e NICODEMO 

e colabs. (1977), sendo que o Ultimo autor e seus colaboradores desenvolveram 

tr8s trabalhos e elaboraram uma tabela cronol6gica para a estimativa da idade 

atraves de radiografias panor8.micas, em amostra brasileira, permitindo ao perito 

estimar a idade com bastante precis§o. 

As radiografias em norma lateral s§o tomadas para investigar a exist8ncia 

de fraturas ou les6es 6sseas na face ou cr8.nio, bern como a consolidayao da 

sincondrose esfeno-occipital, que tambem e muito importante para estimativa da 

idade do cadaver no momenta da morte. 

Al€m disso, atraves das radiografias em norma lateral, pelo estudo e 

analise de angulos e indices antropol6gicos, e possivel determinar a que grupo 

etnico pertence 0 individuo examinado. 

7-Registro das caracteristicas dos modelos de gesso fornecidos pelos 

profissionais que atenderam o desaparecido (suspeito). 

As vezes, os peritos recebem modelos em gesso dos dentistas que 

atenderam o suspeito a ser identificado. 

Gada modele deve ser analisado meticulosamente, medindo-se os dentes, 

o espar;o entre eles e caracteres sinal6ticos existentes. Estas informay6es serao 

comparadas diretamente com aquelas presentes nos arcos dentarios do cadaver. 
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Esse procedimento permite, muitas vezes, a ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o absoluta do 

cadaver. 

8-Analise comparativa entre todos os elementos sinaleticos encontrados no 

cadaver e aqueles registrados nos prontu8rios odontol6gicos fornecidos aos 

peritos. 

Esta e uma das fases mais importantes da pericia, onde o odontolegista 

devera realizar uma analise comparativa entre as eventos odontol6gicos e 

｡ ｬ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ s dent8rias encontrados no cadaver e as ｩ ｮ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ s contidas nos 

prontu8rios odontol6gicos, radiografias e modelos fornecidos pelos dentistas que 

atenderam a suposta pessoa desaparecida. Os odontogramas padronizados 

deverao ser confrontados, em busca do maier nUmero de pontes convergentes 

que permitirao uma ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o positiva da vitima. Nao hit urn nUmero minima 

obrigat6rio de pontes convergentes para que se possa estabelecer uma 

identidade. Basta que estes pontes sejam presentes em nUmero suficiente para 

caracterizarem de forma contundente a identidade da pessoa examinada. Podem 

ser encontrados eventos odontol6gicos no cadaver, que nao estao presentes nas 

ｩ ｮ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ s dos prontuarios odontol6gicos fornecidos aos peritos. Esses sao 

trabalhos realizados par outros profissionais em periodos posteriores 8queles 

realizados e anotados nos prontu8rios encaminhados para pericia. Tais elementos 

sinaleticos devem ser analisados com cuidado, para evitar ｩ ､ ･ ｮ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o positiva au 

negativa equivocada. 
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7) CONCLUSAO 

Odontologia Legal e a especialidade que !em como objetivo a pesquisa de 

fen6menos psiquicos, fisico, quimicos e biol6gicos que podem atingir au ter 

atingido o homem, vivo, morto au ossada, e mesmo fragmentos au vestigios, 

resultando les6es parciais au totals reversiveis ou irreversiveis (CFO - Art. 54). 

Suas areas de atuac;ao sao: ldentificac;ao humana; Pericia em foro civil,criminal au 

trabalhista; Pericia em area administrative; Perfcia, avaliac;ao e planejamento em 

infortunistica; Tanatologiaforense; elaborac;ao de autos, laudos, pareceres; 

retat6rios e atestados; Traumatologia odonto-legal; Balistica forense; pericia 

logistica no vivo, no marta, integra au em partes em fragmentos; pericia em 

vestigios correlates, inclusive de manchas au lfquidos oriundos da cavidade bucal 

ou nela presentes; Exames par imagem para fins periciais; Deonto16gica; 

orientayao odonto-legal para o exercicio profissional; e Exames par imagens para 

fins odonto-legais. 

Atualmente a evoluy8o a cerca dos prontucirios esta baseada no 

desenvolvimento do prontuario eletr6nico, que ja vern sendo utilizado par redes 

hospitalares do mundo todo, o que faz com que este prontuario esteja disponivel 

para os profissionais da satlde e assim acompanhem a evoluviio e o hist6rico da 

saUde de qualquer paciente. Baseado nestes fates, deve-se considerar a 

necessidade de urn prontuario mais abrangente para toda area da saUde. Seja 

utilizando-o em consult6rios particulares seja em empresas, possibilitando o 

completo acompanhamento da saUde do paciente. Desta forma, o prontuario deve 

ser o mais complete possivel, abrangendo aspectos pessoais e da saUde do 
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paciente. Mas a realidade e a de que a grande maioria dos prontu8rios permanece 

incompleta, tambem nao abrangendo uma sSrie de dados importantes, e, devido a 

isso, e necessaria a criact8o de urn prontu8rio completo, que acompanhe a saUde, 

a profissao, suas relac;Oes, quando houver. A partir desse fato, o odontolegista 

pode trabalhar de maneira mais simples e eficaz, facilitando seu trabalho e 

objetivo. 

0 cirurgi8o-dentista possui motives cabais para possuir urn prontu8rio rico 

em informa9Qes de seus pacientes. Este trabalho teve como objetivo principal 

relatar a import8ncia dos dentes na identificact8o humana, e seus modos de 

identificact8o e diferenciactao. Sendo assim, o cirurgifio-dentista tern importancia 

fundamental para que o processo seja feito da correta forma. 
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