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RESUMO 

Realizando-se uma revisao da Jiteratura, pode-se demonstrar a contribuiyao 

que a Odontologia Legal propicia na identifrcagao humana post-mortem A 

Odontologia Legal proporciona o estudo das mais diferentes areas de 

identificagao humana, como os registros odontol6gicos e radiogr8f1cos, 

traumatologia, exames par superposigao de imagens e tecnicas de identificagao 

atraves do DNA Todas estas atividades relacionadas, sao garantidas par Leis 

Federais Brasileiras para o exercicio da profissao do odonto-legista. Segundo 

FRAN<;A (1995), a identificagao pela arcada dentaria e relevante, principalmente 

na avaliayao de carbonizados au esqueletizados. 

Par meio deste estudo destaca-se a necessidade da Odontologia Legal atuar 

nos lnstitutos Medico Legais Brasileiros, principalmente nos Estados onde ainda 

o profissional odonto~egista nao se faz presente, a fim de que, juntamente com 

os profissionais destes institutes, colabore na identificagao humana post-mortem 

utilizando-se tecnicas e metodos, que possibilitem uma correta identidade da 

vltima, ja que, inumeras vezes, apenas com a Odontologia Legal, serao 

fornecidas as respostas seguras a justi9a. 

ABSTRACT 

Making a revision of literature, the contribution can be demonstrated that the 

Legal Odontology propitiates in the identification human being post-mortem. The 

Legal Odontology provides to the study of the most different areas of 

identification human being, as the odontological and radiographies registers, 

traumatology, examinations for overlapping of images and techniques of 

identification through the DNA All these related activities, are guaranteed by 

Brazilian Federal Laws for the exercise of the profession of the odonto-legal 
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expert. According to FRANCE (1995), the identification for the dental arches is 

excellent, mainly in the evaluation of carbonized or skeletized. 

By means of this study it is distinguished necessity of the Legal Odontology 

to act in the Justinian codes Medical Legal Brazilians, mainly in the States where 

still the professional odonto-legal expert does not present, so that, together with 

the professionals of these justinian codes, human being collaborates in the 

identification post-mortem using techniques and methods, that make possible a 

correct identity of the victim, since, innumerable times, only with the Legal 

Odontology, will be supplied the safe answers to justice. 

8 



INTRODUCAO 

A identificayiiD humana e 0 processo de determinayiiO da identidade, 

caracterizada pelo usa de tecnicas e meios propicios para se chegar a 
identidade GALVA0 10 (1996), que pede ser realizada por tecnicos treinados 

(idenllfica9iio judiciaria ou policial) que normal mente utilizam-se da dactiloscopia, 

ou tambem, por profissionais com conhecimentos diferenciados e especificos na 

area bio16gica (identificayiiO medico-legal OU Odonto-legal) que recorrem a 
tecnicas e meios propicios, para se chegar a identidade humana. 

A maioria das pessoas, remete a ideia de que o odonto-legista trabalha 

exclusivamente em corpos carbonizados, avaliando os trabalhos odontol6gicos 

realizados, entretanto, tal ideia nao corresponds a realidade. 0 autor SOUZA

LIMA25 ( 1996) cita: "na atualidade, o auxilio prestado pel a Odontologia Legal no 

processo identificagiio humana, nao se limita apenas ao reconhecimento de 

trabalhos proteticos, com o lim de determinar a identidade fisica de um cadaver 

irreconhecfvel, ou esqueleto. Hoje, o singelo e duvidoso reconhecimento cedeu 

Iugar ao complexo, cientifico e seguro processo de identificayiio odonto-legal." 

Existem varies metodos de se determinar a identidade de um individuo, e o 

estudo dos dentes fornece caracterfsticas de grande import8ncia que contribuem 

no processo da identificac;ao humana. 

Sao fatores presentes nos dentes para identificagao humana: primeiramente 

as caracterfsticas dent8.rias nao sao as mesmas para duas pessoas tomadas ao 

acaso; e a segunda consists no alto grau de indestrutibilidade dos materiais com 

que os dentes podem ser restaurados ou substituidos. 

Alem dos fates citados acima, os dentes sao considerados os mais 

resistentes de todos os tecidos que comp6em o organismo humane juntamente 

com a sua localizayao na cavidade oral, protegida por estruturas como labios, 

bochechas e lfngua, que possibilitam a esses uma maier resistSncia do que 

qualquer tecido humano aos agentes degradantes post-mortem, como extrema 

variac;ao de temperatura, a elevada press§.o e conseqUentemente a fatores 

ambientais deteriorantes, proporcionando um poder elevado de preserva9iio da 
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identidade genetica individual, que as caracterizam como fontes importantes de 

informagao. 

A literatura demonstra que qualquer liquido au tecido organ1co como o 

esmalte e a dentina encontrados nos dentes sao potencialmente fontes de DNA 

que possibilitam a sua amilise. Como os dentes resistem melhor do que 

qualquer tecido humane a degradagao, provocadas por altas press6es e 

temperatures, torna-se possivel o estudo do DNA extraido do elemento dentario 

para identificagao individual. 

A identificagao Individual, necessita da presen9a de elementos comparatives 

anteriores a marie, pode-se citar as corpos carbonizados, onde as elementos 

dentarios sao confrontados com os dados da ficha clinica odontol6gica anterior 

aos acontecimentos. Nestes casas a identidade e concluida, quando ha 

coincidencias suficientes, e niio siio encontrados aspectos discrepantes ou 

conflitantes, que resultem na identidade individual ou absoluta da pessoa. 

A utiliza9ao da ficha clinica odontol6gica, e relevante nos processes de 

identificagao, pericias de avalia9iio de hononirios e de responsabilidade 

profissional, pais se tornou um preceito etico na sua elabora9iio para todos os 

pacientes. 

A analise de GUIMARAES11 (1994), estabeleceu orienta96es para o 

cumprimento do preceito 9tico citado, com urn panorama do usa desta ficha em 

varies paises. Recomenda-se que se fa9a o preenchimento de todo o prontuario 

odontol6gico do paciente, onde deve canter alem de sua identifica9iio, sua 

hist6ria clinica, exame clinico (odontograma), plano de tratamento, tratamento 

realizado e exames complementares. 

A atuagao do Odonto-legista nas retinas pericias dos Institutes Medicos 

Legais e constatada com maior frequencia na atualidade, lata tambem 

confirmado pelas autoridades das prilticas forenses, que destacam a importEmcia 

dessa especialidade pericial, principalmente nos Nucleos de Antropologia dos 

IMLs, onde os estudos e as an8.1ises das amostras enviadas concentra-se em 

cadaveres em estado de esqueletiza9iio, carbonizagao au em adiantado estado 

de putrefayao. Para que o Nucleo de Odontologia Legal exen;:a as atividades 
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periciais nas areas pretendidas, conforme Decreta n' 42847/98 no estado de 

Sao Paulo, sena necessaria a efetivayao de outros profissionais especializados. 

REVIS.il.O DA LITERATURA 

A revisao literaria, atraves dos trabalhos analisados, ressalta o merito da 

Odontologia Legal como ciencia aut6noma e a sua grande contribui9ao no 

processo de identificayao humana. 

A maioria dos trabalhos mostra tambem que dentre as processes para 

estabelecer a identidade de uma pessoa, cada autor, estabeleceu metodologia 

propria e utilizou-se de nomenclaturas especificas nos estudos que 

desenvolveram. pais a utilizayao dos metodos convencionais de identificavao nao 

puderam ser aplicados. 

Deve-se ressaltar a importancia dos procedimentos iniciais de identificavao 

(identifica9ao geral), que trata do estudo de varios aspectos sinaleticos, que irao 

formar um bi6tipo do individuo. Tais estudos iniciam-se com o estabelecimento da 

especie animal, que e realizada par estudos antropol6gicos; de comparayao 

anat6mica des aspectos macrosc6picos com outros animais au atrav8s da 

antropometria. 

Devido a este lata, todo Institute Medico Legal, possui habitualmente um 

profissional responsavel pelo setor de Antropologia Forense, para onde sao 

encam1nhados os cadaveres putrefeitos, carbonizados au reduzidos a esqueleto 

para estudo e identificagao, sendo a presenva do odonto-legista indispensavel 

desta equipe, devido a seus conhecimentos especificos, principalmente sabre o 

cr2nio humano. 

Na identificagiio Geral post-mortem, o odonto-legista tambem e capaz de 

realizar a estimativa do sexo, da idade, da estatura, a determinagao do grupo 

Stnico ou a cor da pele da vftima. Al8m de outras caracterfsticas como diagn6stico 

de manchas ou liquidos provenientes da cavidade bucal au nela contidos ou 

mesmo a causa e tempo de morte. 
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Ja a identificacao Individual, necessita da presenca de elementos 

comparatives anteriores a morts. Como por exemplo, em corpos carbonizados, as 

elementos dentarios confrontados com os dados da ficha clinica odontologica 

anterior aos acontecimentos 

Nestes casas a identidade e confirmada quando ha coincidencias suficientes, 

e niio sao encontrados aspectos discrepantes ou conflitantes, estabelecendo-se 

assim a iden!idade individual ou absoluta de uma pessoa. 

AMOE0001 (1897), na Franca, ressalta a importancia da avaliagiio dos dentes 

ap6s a morte sob o ponto de vista Medico legal, analisando as variaveis que 

cond1cionam a decomposiciio corp6rea. Em um de seus trabalhos que teve 

a colaboraciio dos Cirurgioes- Dentistas DAVEPORT e BRAUlT, publicaram na 

revista Dental Cosmo, os procedimentos que desenvolveram na identificaciio dos 

corpos carbonizados ocorridos no incemdio do Bazar da Caridade em 1897, onde a 

identificaciio somente foi possivel, atraves da comparacao entre os elementos 

dentais dos cadaveres com as fichas odontol6gicas fornecidas pelos dentistas das 

vftimas. 

LUNTZ16 (1973), na publica9fio de seu livro "Handbook for Dental 

Identification ", relata sabre um manual de identificacao dentaria, onde 

esquematiza uma ficha padronizada com dados relatives sabre as condic;:Oes orais 

do individuo. 

PETERSEN" (1975), descreve o incendio do hotel Hafnia, que aconteceu em 

Copenhagen, em 1973, que resultou na morte de trinta e cinco pessoas, onde uma 

equipe de identificacao com oito dentistas realizaram em todas as vftimas 

exames clinicos, fotograficos, de raios X, anotacao detalhada do odontograma 

post-mortem, comparando-os com as informac;:Oes ante-mortem cedidas pe!os 

respectivos dentistas dos carbonizados, que resultou na identificacao de 7 4% das 

vftimas. Este acontecimento serviu para uma reflexao dos trabalhos, que sugeriu 

um numero minima de dais dentistas para cada trinta vitimas que colaboraram 
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significamente no processo de identilicayiio dos corpos. 

SOGNNAES23 (1975), estabeleceu a identidade de Martin Bormann. 

chanceler do Terceiro Reich alemiio durante a II Guerra Mundial, que havia 

desaparecido misteriosamente. Acreditavam que ele poderia ter cometido suicidio, 

ate relatarem que teriam-no visto ap6s a II Guerra em determinados paises da 

Europa e em alguns paises Sui Americanos. 

Em 1972 foi realizada a compara9ao objetiva das caracteristicas dentais 

antes da morte e post-mortem, de um suposto esqueleto do desaparec1do, por 

meio dos registros do Dr. Hugo Blaschke, dentista dos Nazistas VIP (1/ery 

Important Person). Os estudos odonto-legais puderam estabelecer a identidade 

individual (absoluta) de Martin Bormann 

BRINON 05 (1982), propos a elaborayiio de um odontograma programado 

com o objetivo de identificar corpos atraves de fichas dentarias com representa9iio 

grilf1ca e detalhada das caracteristicas anat6micas normais, traumaticas, 

proteticas, patol6gicas, anomalias e registros de todos trabalhos odontol6gicos 

realizados que visaram restaurar as dentes. 

BERNSTEIN04 (1983), destacou o valor da utiliza9iio das fotografias para 

aprimora9iio da documenta9iio odontol6gica post-mortem, dando explica96es 

sobre o equipamento fotografico adequado com a intenyiio de obter fotografias 

que possuam efetividade na identificayiio dental, alem de esclarecimentos de 

tecnicas de como fotografar corpos no local do incidente, arcadas dentarias, 

esqueletos, a face humana e dentes anteriores; pois apesar dos dentes 

apresentarem caracteristicas que conferem a sua resistencia, sao compostos de 

materiais org8nicos, e como todo material organico, estao sujeitos a perecividade. 

ENDRIS08 (1985). descreveu a contribui9iio da Odontologia-Legal atraves de 

exames das caracteristicas dentais e dos ossos maxilares, anteriores a morte do 

nazista Josef Mengele, provindas de fichas de exame fisico realizado quando 
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ainda estava no campo de concentrayiio de Auschwitz. Estas fichas, quando 

comparadas aos eventos encontrados, na ossada suspeita, apresentaram sinais 

evidentes que concretizaram a identificayiio. 

MANN et al.17 (1987), desenvolveu um metoda para estimar a idade bio16gica 

humana, pelo estudo do intervale de obliterayiio das sutures palatines de trinta e 

seis pegas 6sseas das quais conhecia a idade, sexo e rac;:a das mesmas. Neste 

estudo demonstra, a potencial que a exame das oblitera96es da sutures palatines 

possuem, na estimative de idade bio16gica dos individuos, entretanto, as autores 

reconhecem a necessidade de novas pesquisas, alegando que devem utilizer 

amostras mais representatives. 

JACOB & SHALLA 13 (1987), descreveram a identifica,ao post-mortem 

realizada em vinte e oito individuos edentulos, as quais foram identificados par 

dais processos distintos e simultilneos. No primeiro processo foi analisado as 

rugas palatines e as demais detalhes das estruturas anat6micas circundantes, 

onde obteve 100% de positividade na identificayao. No segundo procedimento, 

avaliou-se somente as rugas palatines, obtendo indice de acerto de 69%. 0 

estudo demonstrou que em casas de identificayiio de pessoas edentulas, a 

topografia anat6mica maxilar deve ser considerada no todo. 

GRIFFITHS et al.12 (1988), reportaram a treinamento realizado anualmente, 

no estado de New South Wales, Australia, com dentistas tanto do setor publico 

como privado, para familiarize-los no preenchimento dos prontuarios clinicos dos 

pacientes e tambem a trabalharem em equipe especificamente em autopsia dental 

e compara9iio dos registros odontol6gicos antes da morte, em casas de simula9ao 

de um desastre em massa, au mesmo de casas isolados, com a finalidade de 

facilitarem na identificayao das pessoas. 
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ROTHWELL et al.
22

(1989), estabelece o papel preponderante que a 

odontologia legal possui na identificayao de remanescente corp6reos, para 

certificar a identidade de pessoas falecidas, promovendo as investiga96es de 

homicid1os de forma bastante critica. Descreve um caso de uma serie de 

assassinates ocorridos a partir de 1982 par um assassino conhecido como Green 

River, que fez quarenta vitimas, todas do sexo feminine. A diffcil solu>iio deste 

caso, foi ocorreu devido ao avan,ado estagio de decomposi>ao ate mesmo de 

esqueletiza>iio dos corpos, entretanto, trinta e seis dessas vitimas foram 

1dentificadas principalmente pelas evidencias dentais. Apesar das dificuldades dos 

legistas em conseguirem prontuarios odontol6gicos post-mortem dos 

desaparecidos e problemas na analise destes, as autores puderam concluir que a 

odontologia-Jegal pode contribuir significativamente para o pregresso dos 

processes de identificagao, desde que, haja um continuo envolvfmento para o 

treinamento de dentistas especialistas na area forense. 

VILLA VIGIL e colabs27 (1990) desenvolveram um metoda computadorizado 

para conseguir a correta identidade de vftimas de cat8strotes utilizando-se de 

analises dos elementos dentais. Neste metoda OS autores utilizaram de dais 

dfgitos, onde a primeiro representa as condiybes das rafzes des dentes. Quando 

as canais radiculares nao foram tratados a digito que o representa e 0 (zero), as 

que receberam tratamento sao representados pelo numero 1 (um). Dentes 

ausentes sao indicados pelo numere 2 (dais). 

Ja o segundo digito revela o estado da corea do dente, onde o valor 0 (zero) e 

Indicativa de que a coroa nao apresenta tratamento. Quando ha carie, restaurayao 

au uma corea unitaria protetica, as numeros que as representam sao 1, 2, 3, 4, au 

5, que varia de acordo com as faces afetadas au tratadas da corea. 

Com esta codifica98o dent8ria, os autores preenchem uma tabela 

representativa de um odontograma dividido em quatro quadrantes que mostra o 

nUmero do dente e seu respective c6digo indicando o estado do mesmo. 

POTSCH et al. 21 
( 1992), notificaram que as pol pas dentais sao um dos 

UNIVfliSIDAD£ E$111GPI!I. DE CIIMPIHAS 
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poucos materiais organicos d1sponiveis para analise do DNA em alguns casas 

onde as m8todos convencionais de identificac;ao se tornam inaplic8veis, 

principalmente em cases acidentes aereos, com corpos carbonizados ou 

putrefeito. Os autores estudaram Ires grupos de dentes, onde o primeiro grupo era 

formado por 30 dentes. obtidos de extrag6es dentarias, guardados e avaliados por 

periodos de 6 semanas a 4 anos. 0 segundo grupo, com 10 dentes, foram 

extraidos de fragmentos mandibulares armazenados per 15 anos. Per ultimo 

estudou-se um grupo constituido de 8 dentes, obtidos de cadaveres recentes. Em 

todos os casas com utilizagao da tecnica de reagao polimerase em cadeia (PCR). 

foi possivel determinar o perfil do genoma e o sexo dos individuos. 

SOLHEIM et al.24 (1992), reportaram um dos maiores acidentes navais da 

hist6ria, do "Scandinavian Star" ocorrido em 1990 e que somou 158 vitimas. A 

identificacao contou com o trabalho o trabalho de dais dentistas que colaboraram 

na identificagao dos corpos. Todos exames e autopsias foram realizados no 

Institute de Medicina Forense da Universidade de Oslo, sendo concluidos em 

dezessete dias, com a identificagao positiva de todas as vitimas. Os exames 

dentarios foram responsaveis pela identificagao de 107 casas (68%). 

KULLMAN & CIPI15 (1992), descreveram um case de identificagao atraves 

dos dentes, realizada com a cooperagao internacional entre Albania e Suecia, 

para a resolugao do caso. Neste processo, destaca-se a importancia do trabalho 

em equipe, entre paises e profissionais distintos (policiais, autoridades, medicos e 

dentistas forenses), com a finalidade chegar a um resultado de comum acordo. 

KESSLER & PEMBLE14 (1993), relataram a atuagao da odontologia legal na 

identificagao das vitimas americanas na "Operagao Tempestade no Deserto". 

Foram examinados 251 corpos atraves da identificagao dental, deste, 244 

possibilitaram a individualizagao e positividade da identidade das pessoas. A 

realizagao destes exames foram facilitadas pela exist8ncia de urn arquivo que 

continham as radiografias panoramicas da maioria das vftimas. Ja os casas que 
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niio foi possivel realizar a identifica<;:iio, foram justamente aqueles que nao 

apresentavam registros dentais pr9vios. 

AUSTIN & MAPLES" (1994), estudaram o aprimoramento dos metodos de 

superposi<;:iio de imagens, para identifica<;:iio de criinios humanos desconhecidos. 

Os autores procuraram verificar a exatidiio do metoda sem a utiliza<;:iio dos 

reg1stros da denti<;:iio e puderam concluir que realiza<;:ao da superposi<;:iio de 

imagens e possivel de Ser feita, possibilitandO identificayaO do individuo, quandO 

ha o registro antes da morte da pessoa, de duas boas fotografias (frontal e lateral). 

CLARK" (1994), analisou a contribui9iio da odontologia legal no processo de 

identificagao humana, em dez desastres de massa ocorridos em territ6rio 

brrtanico. I ndicou as dificuldades associadas aos metodos de identifica<;:ao, devido 

principalmente a inadequa<;:ao do preenchimento dos registros dentais. Sugeriu, 

entao, que atraves da F. D. I. (Wold Dental Federation), cada pais membra tome 

ciencia da importancia do correto preenchimento destes registros, e que 

divulguem estas informa<;:oes dentro do seu pais, pois qualquer cidadao de 

qualquer na<;:iio pede ser vitima de desastres internacionais. 

ANDERSEN & WENZEL" (1995), analisaram em uma simula<;:iio antes e 

post-mortem, a capacidade de identifica<;:iio individual, atraves de analise 

radiografica dental, atraves da tecnica "bitewing". No processo de identifica9iio 

utilizou-se de um sistema de escore (1 =eliminado, 2=possivel, 3=provavel e 

4=certo), na qual tres observadores distintos, analisaram e classificaram cada 

caso utilizando as radiografias deste escore acima, considerando de dais a doze 

caracterfsticas individuais. Segundo as autores, a validade desta tecnica para 

identifica<;:iio individual humana, s6 acontece, se esta tor aplicada dentro de 

criterios apropriados. 

OLIVEIRA" et al. (1995), atraves do estudo exclusive de mandibulas, 

relacionando-as com a probabilidade de determinay§:o do sexo, desenvolveu 
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m8todos especfficos, onde considerou as caracterfsticas da altura do ramo 

mandibular e a distancia bigonfaca, analisando os valores estatisticamente. 

As duas metodologias utilizadas, a regressao logistica e a analise 

discriminante, possibilitaram uma grande porcentagem de acerto, respectivamente 

de 77,7% e 78,33%, apresentando atraves da regressao logistica, urn escore de 

probabilidade com pertinencia ao sexo feminine. 

0 autor produziu urn "software': no final de seu estudo, capaz de determiner 

individuos brasileiros adultos, independentemente do grupo racial a que 

pertenyam, com a utilizayao de padr6es metricos. 

STEAGALL & SILVA" (1996), fez uma pesquisa sabre a importancia dos 

materialS restauradores no processo de identifica9ao humana, onde ressaltou o 

valor do prontuario odontol6gico (fichas clinicas), que continham anota96es 

detalhadas sabre cada procedimento realizado, inclusive dos materiais forradores 

utilizados. 

Os autores anotaram as altera96es sofridas por diferentes materiais 

restauradores usados na odontologia (amcilgama, resina acrflica, resina composta_ 

cimento policarboxilato e cimento de silicate) em altas temperatures diferentes 

(200'C, 400'C e 600'C), par urn periodo de dez minutos para cada, simulando as 

temperatures ocorridas nos incendios nos edificios Joelma e Andraus em Sao 

Paulo. Esse trabalho forneceu subsidies imprescindiveis, a respeito das altera96es 

sofridas (texture, contrayao, cor e permanencia ou nao na cavidade) par estes 

materiais dentarios, nos processes de identifica9ao post-mortem de pessoas 

carbonizadas. 

FRANCA" (1999) nesta sua pesquisa destaca como principal medida a ser 

tomada, principalmente ap6s o conhecimento do acidente em massa, a solicita9ao 

imediata das fichas dactilosc6picas e odontol6gicas das pessoas envolvidas na 

trag9dia. Dependo das circunst8ncias, a seleyao desse material pode ser 

facilitada, pais as provaveis vftimas ja estariam relacionadas como nos casas de 

acidentes de aviayao ou locais cuja presen9a era suposta ou sabida pelos 
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parentes ou conhecidos. A identifica~iio dessas pessoas e facilitada pelo estudo 

comparative par meio de radiografias antigas, principalmente dos dentes, do 

cran1o, da face e dos ossos longos com consolida~ao de fraturas. 

Deve-se lembrar que a identificagao odonto e medico-legal e um processo 

tecnico-cientffico de comprovac;ao individual, que nao e fundamentada em simples 

informag6es familiares ou de amigos das vitimas. A certeza da identificagao exige 

material como argumento de comprova~ao, ou seja, a identifica98o odonto e 

medico-legal nao pode ser confundida com o reconhecimento, pais este e um 

procedimento empirico, subjetivo e duvidoso de quem tenta certificar-se de alga 

que acredita conhecer antes. 

Devido a dificuldade na identificagao dos corpos ou partes deles, foi 

elaborada uma classificagao em quatro grupos bem distintos: primeiro relacionou

se os corpos facilmente identificaveis, nao desfigurados e sem documentagao; 

segundo as relativamente identific8veis, nao desfigurados e sem documentac;ao; 

terceiro os dificilmente identificaveis, reduzidos a despojos e dependentes de 

tecnicas especiais de identifica~ao; e quarto e ultimo grupo foi 0 de impassive! 

identificagao, com prec8rias condic;Oes ffsicas, falta de recursos necessaries e ao 

fracasso dos metodos utilizados. Atualmente, com as novas tecnicas de 

manipulagao de DNA as dificuldades citadas acima quase nao existem. 

MOCELLIN E. P.; BENFICA F. S.; VAZ M,; STUMVOLL M. B. 18 (2004), no 

tn:llgico incEmdio ocorrido em urn mercado na cidade de Assunc;ao no Paraguai, 

onde 419 pessoas morreram. Esses autores demonstraram a importancia da 

odonto-legal no processo de identificagao humana em corpos carbonizados que 

representavam 86 corpos do total, utilizando-se principalmente de caracteristicas 

da arcada dent8ria das vftimas, pais os outros meios de identificac;Bo nao 

possibilitaram a correta identidade dessas pessoas. 

Desses 86 corpos carbonizados, 46 foram identificados utilizando-se metodos 

e tecnicas da odonto-legal, principalmente atraves de fraturas e pr6teses 

dentBrias. 0 restante dos corpos carbonizados, onde nao foi possfvel realizer o 

estudo da arcada dentaria, foram identificados par exames de DNA 
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CAMPOS J. C. 5. 07 (2006) em sua pesquisa realizada na grande Vit6ria-ES, 

Brasil, sabre les6es corporais acometidas em criangas e adolescentes vftimas de 

violencia familiar, descrita par Medicos-Legistas, relata que das les6es 

encontradas na face, 13,29% foram orais e que nesta regiiio niio foi realizada um 

exame detalhado, fazendo com que as les6es intra-orais, especificamente o 

trauma dentario fossem subnotificadas, revelando a pouca Bnfase dada no exame 

da regiilo intra-oral, par estes profissionais. 

WANDERLEY R. F. 28 (2006) na catastrofe que envolveu os avi6es Legacy 

da Embraer e o Boeing da companhia Gal que se chocaram em plena v6o na 

regiiio norte do Estado de Mato-Grosso e que provocou a morts de 154 pessoas 

com a queda do Boeing. No processo de identif1cagao dos corpos foram realizadas 

entrevistas com as famflias das vftimas para obter informag6es ante-mortem, onde 

coletaram dados para identificagiio como: fichas dactilosc6picas, fotografias, 

amostras de sangue para exame de DNA e inclusive fichas odontol6gicas e 

radiograficas. Outros objetos que pudessem contribuir no processo de 

identificagiio dos corpos como pr6teses antigas, moldes de gesso e pontes m6veis 

tambem foram utilizados. 
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OBJETIVO/ PROPOSICAO 

Avaliar a importancia da presen~a de odonto-legistas nos lnstituto Medicos 

Legais (I.M.L.) e os respectivos metodos de identifica~ao odontol6gico utilizados 

para estabelecer a verdadeira identidade do individuo post- mortem. 

A pretensiio deste trabalho e ressaltar a participa~ao decisiva da odonto-legal 

nos processos de identifica~ao de individuos, atraves dos variados metodos 

empregados para revelar a verdadeira identidade da pessoa, vista a diversidade 

dos sistema de anota96es das caracteristicas odontol6gicas realizadas pelos 

autores, independents do estado de decomposiyao apresentadas pelos corpos 

analisados. 

Destaca-se, que a forma~iio da maioria dos medicos-legistas, nao 

proporciona urn conhecimento detalhado e especifico da regiao intra-oral, 

revelando a grande dificuldade apresentada por estes, principalmente para 

interpretar anota~6es com caracteristicas odontol6gicas, como as fraturas dentais, 

realizadas para estudos comparatives com os corpos de vitimas que podem ser 

decisivos para realizar a verdadeira identidade do indivfduo. 

Fica evidente assim, que em muitos processes de identifica9iio humana post

mortem, somente o odonto-legista sera capaz, atraves de seus conhecimentos 

especificos, responder adequadamente a justi~a, que justifica assim, a 

necessidade de pelo menos urn profissional odonto-legista em cada equipe de 

identifica9iio nos Institutes Medicos Legais (I.M.L.). 
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DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Como foi demonstrado anteriormente, na introdu9ao deste trabalho, que os 

autores sao unanimes a respeito da indiscutivel contribui<;:ao dada pela 

odontologia legal nos processes de identifica9ao humana post-mortem. 

Com as pesquisas e as metodologias de identifica9ao dentaria desenvolvida 

par AMOED0°1 (1903), LUNTZ16 (1973), ENDRIS00 (1985) e SOGNAES23 (1975), a 

grande maioria dos legistas passaram a valorizar o grande numero de 

informa96es que os dentes sao capazes de fomecer para auxiliar no processo de 

identifica9ao humana, podendo citar ainda casas de grandes catastrofes, como 

incendio em edificios PETERSEN 18 (1975), acidentes navais SOLHEIM et al. 24 

(1992), guerras KESSLER & PEMBLE 14 (1993), aos mais frequentes acidentes 

aereos CLAR~ (1994). 

Destaca-se a importancia dos odonto-legistas desde os procedimentos iniciais 

de identifica9ao (identificagao geral), como na estimativa do sexo demonstrada por 

POTSCH et al. 21 (1992) e OLIVEIRA19 (1995), na estimativa da idade como relatou 

MANN et al. 17 (1987), na determina<;:ao do grupo etnico ou a cor da pele. 

Caracteristicas como estatura, diagn6stico de manchas ou liquidos provenientes 

da cavidade bucal au nela contida, a causa e tempo de morte, tamb8m podem ser 

fornecidos pelos conhecimentos especificos da odonto legal. 

Nota-se que os estudos realizados pelos autores na introdu9a0 deste trabalho, 

nao se restringem apenas a analise dental, mesmo quando esta seja feita atraves 

de pesquisas radiograficas ANDERSEN & WENZEL 02 (1995). 

Nas pesquisas sobre a identificayao post-mortem em individuos edentulos 

realizadas par JACOB & SHALLA13 (1987), estes constataram ser fundamental 

para o processo de identifica9ao, a analise de todas as estruturas anat6micas. nao 

restringindo os estudos apenas as rugas palatinas. 

As pesquisas demonstram que existem tecnicas para se obter fotografias com 

maier nUmero de detalhes que colaboraram nos processes de identificayao 

odonto-legal BERNSTEIN04 (1983). 
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Os estudos sabre as alteragoes sofridas pelos materiais dentarios submetidos 

ao calor excessive de STEGALL & SILVA26 (1996), dos sistemas 

computadonzados de identificagao realizados par OLIVEIRA17 , sabre a 

superposigao de imagens de AUSTIN & MAPLES03 (1994), juntamente com a 

extragao de polpas dentais de viti mas para analise de DNA relatada par POTSCH 

et al.
21 

(1992), vieram a samar aos metodos de identifica<;ao ja estabelecidos 

anteriormente, favorecendo para o processes de identidade post-mortem de v8rias 

vitimas. 

Ja CAMPOS07 cita em seus estudos, o pouco conhecimento de medicos

legistas sabre a regiao intra-oral das vitimas, principalmente no que diz respeito a 

fraturas de elementos dentais e outras caracteristicas desta regiao, pais esta 

regiao fornece um grande numero de dados que auxiliam na identificagao humana, 

ressaltando a importiincia da presen<;a do odonto-legista nos IMLs, pelo fato dele 

estar mais capacitado para fornecer informagoes mais especificas sabre a regiao 

intra-oral, promovendo assim, uma contribui<;iio maior no processo de revela<;iio 

da verdadeira identidade da pessoa. 

E indiscutivel tambem, a importancia de estudos comparatives entre a vitima 

e as v8.rias caracterfsticas relatadas par familiares e amigos como objetos 

pessoais, cicatrizes e ate mesmo tatuagens que venham contribuir para uma 

correta identidade da pessoa, principalmente quando se faz a analise das arcadas 

dentarias da vitima, pais pr6teses antigas, radiografias dentais, modelos de gesso 

que represents a arcada da pessoa falecida e outras caracterfsticas dent8rias que 

podem ser oferecidas pelo dentista da vitima, tornam-se imprescindiveis no 

processo de identifica<;ao, como toi citado nos trabalhos realizados par 

WANDERLEY R F. 28 (2006); MOCELLIN E. P.; BENFICA F S; VAZ M.; 

STUMVOLL M. B. 18 (2004) e KESSLER & PEMBLE14 (1993) 

A odontologia legal com o passar dos anos vem conquistando seu Iugar de 

destaque junto as demais areas da odontologia e como as demais ci8ncias, 

necessita de aprendizados, descobertas, aperfeiyoamentos e renova<;6es 

constantes, para que seja reconhecida sua importancia e abrangencia par todos 

os profissionais cirurgioes-dentistas, inclusive toda o meio cientifico CLARK"6 
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(1994), GRIFFITHS et 
1" al .. L (1988) e ROTHWELL et aL 22 (1989) 

Deve-se ressaltar tambSm, da nessecidade que a odonto-legal tem como as 

demais areas cientfticas, de trabalhar em equipe GALVA010 (1996), GRIFFITHS et 

aL 12 (1988) e KULLMAN & CIPI 15 (1992), vista que a quantidade e o 

descobrimento de novas informag6es ocorrem de forma muito rapida, pais mesmo 

um pesquisador, par mais privilegiado intelectualmente que seja, tem dificuldades 

de absorver todos as conhecimentos, 

FRAN(:A09 (1999) e MOCELLIN E, P; BENFICA F, S,; VAl. M,; STUMVOLL 

M 8, 18 (2004) nos estudos sabre a identificagao de acidentes em massa lembram 

da importancia do processo de identificagao atraves de processo comparative e 

caracterfstica encontradas na cavidade oral , principalmente as dentilrias. 

Destacam tambem que identificayao odonto e medico-legal sao um processo 

tecnico-cientifico de comprovayao individuaL A certeza da identificagiio exige a 

materialidade como argumento de comprovayiio, au seJa, a identificagiio odonto e 

medico-legal niio podem ser confundidas com o reconhecimento, pais este e um 

procedimento empfrico, subjetivo e duvidoso. 

Nos varies processes de identifica9iio humana post-mortem somente o 

odonto-legista sera capaz, atraves de seus conhecimentos especificos, responder 

adequadamente a justiya, o que justifica a necessidade de pelo menos um 

profissional odonto-legista em cada equipe de identifica9iio nos Institutes Medicos 

Legais, entretanto e bam ressaltar que nao cabe a odontologia legal a 

exclusividade dos meritos relatives as solug6es de casas de identificayiio, 

devendo compartilhar a apresentagiio dos resultados, de novas metodologias e 

conhecimentos cientificos com toda a sua equipe dos Institutes Medicos Legais, 

que trabalham com um objetivo em comum Contudo deve ser valorizada e 

respeitada como ci8ncia aut6noma. 
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CONCLUSAO 

1- A incontestavel contribui9ao da Odontologia Legal nos processes de 

identifica9ao humana post-mortem; 

2- As informa96es encontradas nas vitimas e aquelas fornecidas por familiares 

e amigos pr6ximos, devem sempre ser comparadas com muito cuidado, 

principalmente quando ha evidencias de caracteristicas comuns, pais 

podem contribuir para uma correta identificayiio da pessoa, principalmente 

registros odontol6gicos; 

3- Todos OS metodos de identificayaO humana utilizados pela odonto-legal sao 

validos, desde que o objetivo principal seja realizar a verdadeira identidade 

da pessoa, independentemente da metodologia utilizada; 

4- A necessidade do odonto-legista na equipe de identifica9ao humana nos 

I.M.L.s, devido a falta de conhecimentos especificos dos medicos legistas 

sabre fraturas dentais, cujas anotac;6es nao tinham detalhes necessaries 

que colaborassem no processo de identifica9ao; 

5- A identificayaO odonto e medico-legal e um processo tecnico-cientifico de 

comprova9ii0 individual, que nao e fundamentada em Simples informay6es 

familiares au de amigos das vltimas, necessita-se de material como 

argumento de comprovayao, au seja, a identificac;ao nao pode ser 

considerada um procedimento empirico, subjetivo e duvidoso de quem 

tenta certificar-se de alga que acredita conhecer antes. 

6- Os conhecimentos especfficos do odonto-legista nao devem ser 

desconsiderados pela equipe de identifica98o do Institute Medico Legal; 
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7- A atuayao do odonto-legista nos processus de identifieat;iio humana post

mortem, estende-se as areas da antropologia, genetica, bioqufmica, 

balfstica forense, tanatologia e traumatologia forense, radiologia, 

computacAo, prosopografia e mixagem de imagens; os quais sao 

resguardados pela legislacAo federal; 

ll- 0 odonto-legista nao deve renunciar na sua equipe de identifieat;iio, 

profissionais como: medico·legista, medicoiJalologista, psic61ogo, 

antrop61ogo, farmaceutico-bioquimico, entre outros; pois o objetivo das 

Ciencias forenses e elueidar precisa e tecnicamente a justice. 
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