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 INTRODUÇÃO

Anualmente, cerca de 1,3 milhão de pessoas 

morrem no mundo em consequência da 

violência1. Responsável por 2,5% da mortalidade 

mundial, matou mais pessoas no século XXI do que 

o somatório de todas as guerras deste período1. 

Considerando apenas os homicídios, a América 

Latina apresenta as maiores taxas2 e o Brasil desponta 

como o oitavo país mais violento do mundo3.

Atos de natureza física, notadamente 

espancamentos, ferimentos por arma branca e arma 

de fogo são exemplos de violência interpessoal2, 

cada vez mais evidentes no Brasil. Entre 1996 e 2016, 

foram registrados mais de 1 milhão de homicídios 

no país. Apenas no ano de 2016, 62.517 pessoas 

foram mortas, das quais aproximadamente 70% 

foram causadas por ferimentos por arma de fogo3. 

Estes números ganham ainda mais destaque quando 

comparados com dados de países em situação 

declarada de guerra. No Iraque, foram estimadas 

cerca de 400 mil mortes relacionadas à guerra entre 

2003 e 2011 (equivalente a 45 mil mortes/ano)4. Na 

Síria, calcula-se cerca de 200 mil mortes entre 2011 

e 2018 (aproximadamente 25 mil mortes/ano)5.

A Bahia é o 7° estado mais violento do 

Brasil. O trauma representa a segunda causa de 

óbito – atrás apenas das doenças cardiovasculares3. 

No ano de 2016, esse estado atingiu uma taxa de 

aproximadamente 7 mil mortes violentas, registrando 

mais de 5 mil homicídios por armas de fogo3,6.

A violência é passível de prevenção 

e o conhecimento acerca dos seus principais 

deflagradores, perfil das vítimas e cenário em que 

ocorre são fundamentais para a criação de políticas 

públicas pertinentes a cada região7. Neste sentido, 
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busca-se traçar o perfil epidemiológico das vítimas de 

violência atendidas em um hospital de referência em 

trauma em Salvador capital do estado da Bahia, Brasil.

 METODOLOGIA

Estudo do tipo coorte retrospectiva realizado 

a partir da análise de pacientes admitidos na Linha de 

Cuidado do Trauma em um hospital de referência 

em Salvador, Bahia. Foram incluídos pacientes 

vítimas de violência interpessoal admitidos entre 

julho de 2015 e julho de 2017. Os pacientes foram 

divididos em 3 grupos conforme o mecanismo 

de violência interpessoal: 1) espancamento, 2) 

ferimento por projétil de arma de fogo (PFAF) e 

3) ferimento por arma branca (FAB). Os grupos 

foram comparados quanto às seguintes variáveis: 

idade, sexo, mecanismo de trauma, Revised Trauma 

Score (RTS) admissional, necessidade de internação 

em unidade de terapia intensiva (UTI), tempo de 

internamento hospitalar, necessidade de transfusão 

de hemoderivados e óbitos.

Foi realizada a avaliação da distribuição 

amostral através dos cálculos de Curtose e Assimetria. 

Variáveis contínuas com distribuição paramétrica 

foram expressas como média e desvio-padrão e a 

análise univariada entre os grupos foi feita pelo teste 

de ANOVA, seguido pelo pós-teste de Bonferroni. 

Variáveis contínuas com distribuição não paramétrica 

foram expressas como mediana e intervalo interquartil, 

e para as análises univariadas utilizamos o teste de 

Kruskall-Wallis, seguido pelo pós-teste de Dunn. As 

variáveis categóricas foram expressas em frequência 

e percentuais e a comparação entre os 3 grupos foi 

realizada pelo teste de Qui-quadrado. Os resultados 

foram considerados significativos quando p < 0,05.

Foram realizadas análises das curvas 

de sobrevivência estratificadas para os 3 grupos 

utilizando-se o modelo de Kaplan-Meier. A 

comparação global e em pares entre os grupos 

foi realizada pelo teste de Log-Rank (Mantel-Cox). 

Utilizou-se também o modelo de regressão proporcional 

de Cox para avaliar a associação entre os 3 mecanismos 

de violência interpessoal com o tempo de sobrevida, 

ajustando-se para as covariáveis idade, sexo e RTS de 

admissão. Foi utilizado o método Enter para inclusão das 

variáveis no modelo. Os resultados foram considerados 

significativos quando p<0,05. Os dados foram 

tabulados e analisados através do Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versão 14.

 RESULTADOS

Foram incluídos 1.296 pacientes vítimas 

de violência interpessoal, com idade média 

de 30,3 anos, sendo 90% do sexo masculino. 

FPAF foi o principal mecanismo de lesão (59%), 

seguido de espancamento (24%) e FAB (17%). A 

Tabela 1 apresenta as características gerais do total 

de pacientes incluídos no estudo.

A tabela 2 apresenta a comparação das 

variáveis entre os diferentes mecanismos de violência 

interpessoal. As vítimas de FPAF apresentaram média 

de idade menor em comparação com as vítimas de 

espancamento (6,8 ± 0,7 anos mais jovens; IC95% 

5,1 a 8,6; p<0,001) e FAB (5,3 ± 0,8 anos mais 

jovens; IC95% 3,4 a 7,3; p<0,001). Não houve 

diferença de idade entre as vítimas de espancamento 

comparado ao grupo FAB (p=0,321). Observou-se 

proporção significativamente maior de vítimas do sexo 

masculino no grupo FPAF (94,8%) em relação aos 

grupos espancamento (84,9%) e FAB (82,6%) (χ2 

(2) = 43,234; p<0,0001).

As vítimas de FPAF apresentaram média de 

RTS admissional menor em comparação ao grupo 

FAB (-0,28 ± 0,08; IC95% -0,47 a -0,98; p<0,001). 

Entretanto, não houve diferença significativa no RTS 

entre os demais grupos comparados. A proporção de 

pacientes com necessidade de uso de hemoderivados 

foi significativamente maior no grupo FPAF 

(25,2%), seguido pelas vítimas de FAB (16,0%) e 

espancamento (6,1%) (χ2 (2) = 54,276; p<0,0001). 
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Tabela 1. Dados demográficos e clínicos das vítimas de violência interpessoal.

Variável N %
(Total = 1296)

Idade, média (± DP*) 30,3 (11,22) -
Faixa etária
      Até 19 anos 170 13,1
      20 a 39 anos 895 69,1
      40 a 59 anos 198 15,3
      60 anos ou mais 33 2,5
Sexo
      Masculino 1,171 90,4
      Feminino 125 9,6
Mecanismo de trauma
      Penetrante 983 75,8
      Contuso 313 24,2
Mecanismo de violência interpessoal
      FPAF 758 58,5
      Espancamento 313 24,1
      FAB 225 17,4
RTS da admissão, média (± DP) 7,44 (1,03) -
Internamento em UTI
      Sim 212 16,4
      Não 1084 83,6
Uso de hemoderivados
      Sim 246 19,0
      Não 1050 81,0
Tempo de internamento (dias), média (±DP) 9,1 (13,6) -
Óbito intra-hospitalar 124 9,6

*DP = Desvio-Padrão.

Tabela 2. Comparação das variáveis estratificadas por mecanismo de violência interpessoal.

Variáveis FPAF Espancamento FAB p
(n = 758 / 59%) (n = 313 / 24%) (n = 225 / 17%)

Idade, média (± DP*) 27,7 (10,1) 34,6 (12,2) 33,0 (10,8) < 0,01**
Faixa etária, n (%) < 0,001***
      Até 19 anos 130 (17,2) 28 (8,9) 12 (5,3) -
      20 a 39 anos 536 (70,7) 195 (62,3) 164 (72,9) -
      40 a 59 anos 78 (10,3) 78 (24,9) 42 (18,7) -
      60 anos ou mais 14 (1,8) 12 (3,8) 7 (3,1) -
Sexo, n (%) < 0,001***
      Masculino 719 (94,8) 266 (84,9) 186 (82,6) -
      Feminino 39 (5,2) 47 (15,0) 39 (17,3) -
RTS da admissão, média (± DP) 7,36 (1,16) 7,48 (0,92) 7,64 (0,58) 0,01**
Necessidade de UTI, n (%) 153 (20,2)  38 (12,1) 21 (9,3) < 0,001***
Uso de hemoderivados, n (%) 191 (25,2) 19 (6,1) 36 (16,0) <0,001***
Tempo de internamento (dias) (±DP*) 9,4 (13,1) 11,6 (19,6) 5,3 (6,0) <0,001**
Óbito intra-hospitalar, n (%) 96 (12,7) 17 (5,4) 11 (4,9) <0,001***

*DP = Desvio-Padrão. ** ANOVA. *** Qui-quadrado.
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Já em relação à necessidade de internação em UTI, 

observou-se proporção significativamente maior no 

grupo FPAF (20,2%), seguido por espancamento 

(12,1%) e FAB (9,3%) (χ2 (2) = 20,296; p<0,0001).

As vítimas de espancamento apresentaram 

a maior média de tempo de internamento do estudo 

(11,6 ± 19,6 dias). No pós-teste de Bonferroni, 

não houve diferença significativa (p=0,299) em 

comparação às vítimas de FPAF (9,4 ± 13,1 dias).  Em 

comparação ao grupo FAB, o grupo FPAF apresentou 

tempo de internamento significativamente maior 

(4,1 ± 1,2 dias a mais; IC95% 1,07 a 7,12; p=0,004), 

bem como as vítimas de espancamento (6,2 ± 1,6 

dias a mais; IC95% 2,34 a 10,15; p<0,001).

O grupo FPAF foi responsável por 77,4% do 

total de óbitos, sendo que a taxa de mortalidade intra-

hospitalar foi significativamente maior no grupo FAF 

(12,7%) em relação ao grupo espancamento (5,4%) e 

ao FAB (4,9%), (χ2 (2) = 20,286; p<0,0001).

Na Figura 1, estão demonstradas as curvas 

de sobrevivência acumulativa pelo modelo de Kaplan-

Meier estratificadas pelo mecanismo de violência 

interpessoal. O teste de log-rank evidenviou que as 

distribuições de sobrevivência para os 3 mecanismos 

de violência interpessoal foram significativamente 

diferentes na comparação global (Log-rank: χ2 (2) = 

7,343; p=0,025). Na comparação em pares, a curva 

de sobrevivência do grupo FPAF foi significativamente 

diferente quando comparada com o grupo 

espancamento (Log-rank: χ2 (1) = 4,657; p=0,031). 

Figura 1. Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier estratificadas 
por mecanismo de violência interpessoal.

Entretanto, não houve diferença significativa entre 

os grupos FPAF e FAB, (Log-rank: χ2 (1) = 3,799; 

p=0,051), nem entre os grupos FAB e espancamento 

(Log-rank: χ2 (1) = 0,020; p=0,889).

A variável FPAF permaneceu 

independentemente associada a menor tempo 

de sobrevida em comparação com o grupo 

espancamento, utilizando-se a análise multivariada 

pelo modelo de regressão de Cox e ajustando-

se para as covariáveis idade, sexo e RTS 

(Tabela 3 e Figura 2). Na comparação com o grupo 

FAB, pacientes vítimas de FPAF apresentaram 

menor tempo de sobrevida, porém sem significância 

estatística (Hazard Ratio ajustado 1,457; IC95% 

0,760 a 2,790; p=0,256).

Tabela 3. Hazard Ratios ajustados das variáveis incluídas no modelo de regressão de Cox.

Variáveis Hazard Ratio ajustado (HR) IC 95% para HR Valor de P
Idade (para cada 1 ano de aumento) 1,014 0,998 – 1,03 0,086

Sexo masculino 1,218 0,613 – 2,42 0,573

RTS da admissão
(para cada redução de 1 unidade)

1,763 1,613 – 1,927 < 0,001

Espancamento (referência) 1,0 (Ref.) - 0,026

FAB 1,431 0,655 – 3,13 0,369

FPAF 2,085 1,20 – 3,63 0,009
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 DISCUSSÃO

Este estudo revelou o trauma penetrante 

(FPAF e FAB) como o principal meio de violência 

interpessoal empregada, respondendo por 76% de 

todos os casos atendidos. Dentre os mecanismos 

envolvidos, as vítimas de FPAF somaram quase 60% 

do total de pacientes incluídos. Na Dinamarca, um 

estudo reportou apenas 3,7% das lesões provocadas 

por violência interpessoal causadas por FAB e FPAF 

conjuntamente8. Em estudo realizado em Denver, 

vítimas de FPAF somaram 27,9%, contra 30,3% para 

FAB e 41,8% para espancamento como causas de 

violência interpessoal9. Já em Los Angeles, em dois 

Centros de Trauma Nível I, a proporção de vítimas 

de FPAF chegou a 35,2%10. O uso de arma de fogo 

como instrumento de violência interpessoal em nosso 

meio é comparável ao que ocorre com refugiados 

vítimas de violência durante a guerra civil na Síria, a 

proporção de FPAF varia de 83,7 a 96,8%11-13.

Nesse estudo, as vítimas de violência 

interpessoal foram predominantemente homens 

(90,4%), em idade economicamente ativa (média 

de 30,3 anos), sendo que as vítimas de FPAF 

apresentaram a menor média de idade entre os 

grupos (27,7 anos). Tais achados são compatíveis 

com outros estudos na literatura14-18

O espancamento ocorreu mais 

frequentemente entre as mulheres do que entre os 

homens (37,6% versus 22,7%). Diversos estudos 

apontam que o padrão da violência interpessoal 

difere entre os sexos principalmente na utilização 

de instrumentos perfurocortantes, ocorrência de 

enforcamento, estrangulamento e sufocamento mais 

dirigidos às mulheres, sendo praticado sobretudo por 

parceiros, pais ou parentes próximos19-23. As lesões 

por espancamento ocorrem principalmente na região 

craniofacial, provocando hematomas, lacerações e 

fraturas.  Os golpes são desferidos comumente por 

meio de socos, chutes, e ocasionalmente objetos 

contundentes são utilizados8,17,24-26.

Figura 2. Curvas de sobrevivência do modelo de regressão de 
Cox estratificadas por mecanismo de violência interpessoal 
não ajustadas para covariáveis (A); ajustadas para idade e 
sexo (B) e ajustadas para idade, sexo e RTS (C).
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As vítimas de FPAF são pacientes tipicamente 

mais graves27. Neste trabalho, apresentaram média 

de RTS admissional (7,36) menor em relação ao 

grupo FAB (7,64). No entanto, comparando-se com 

estudos realizados em Curitiba, Brasil (RTS = 7,29) e 

Ancara, capital da Turquia (RTS = 6,64), as vítimas 

de FPAF em nossa amostra apresentaram menor 

gravidade à admissão28,29.

Observou-se também maior consumo de 

hemoderivados no grupo FPAF (25%) em relação 

a FAB (16%) e espancamento (6%). Um trabalho 

recente feito no centro de trauma nível I do Hospital 

Johns Hopkins reportou proporção de 20,1% 

de uso de hemoderivados nas vítimas de FPAF. 

Estes apresentaram chance cinco vezes maior de 

necessitar de hemoderivados quando comparados 

a outros pacientes vítimas de trauma. O número 

de componentes transfundidos alcança dez vezes 

mais do que a quantidade necessária para outros 

pacientes vítimas de mecanismo diferente7.

Neste estudo, a taxa de mortalidade intra-

hospitalar global foi de 9,6%. Chama a atenção que 

o ferimento por projétil de arma de fogo, presente 

em 60% das vítimas, foi responsável por quase 80% 

do total de óbitos (96 de 124). Uma vez que o grau 

de dano tecidual é diretamente relacionado com 

a intensidade de energia trocada entre o objeto e 

corpo humano, a velocidade com que um projétil 

de arma de fogo alcança o seu alvo e a maior 

chance de atingir órgãos vitais torna o ferimento 

por FPAF mais letal27.

As vítimas de FPAF apresentaram a 

maior taxa de mortalidade intra-hospitalar do 

estudo (12,7%). Comparando-se com outros 

países, a mortalidade reportada foi variável: 11% 

em Los Angeles; 12,6% em Bursa (Turquia); 

16,9% em Ancara (Turquia); 22,9% em Denver; 

24,4% no Hospital Johns Hopkins7,9,10,12,28,30. 

Tal variabilidade pode ser justificada por diferenças 

no perfil de gravidade dos pacientes atendidos, bem 

como por variabilidade nos protocolos institucionais 

de cuidado às vítimas de trauma. Além disso, a 

mortalidade por FPAF está associada a múltiplos fatores 

como: as circunstâncias da agressão (via pública versus 

doméstica) e perfil do agressor (desconhecido versus 

conhecido)28; calibre da arma de fogo utilizada31, 

número e localização anatômica das lesões28.

A análise das curvas de sobrevivência 

acumulativa pelo modelo de Kaplan-Meier (Figura 1) 

revelou uma menor taxa de sobrevivência das vítimas 

de FPAF em comparação com o grupo espancamento. 

Entretanto na comparação entre FPAF e FAB, a diferença 

entre as curvas não alcançou significância estatística 

(p=0,051). No modelo de regressão proporcional de 

Cox, a variável FPAF, por si só, permaneceu associada 

a menor taxa de sobrevida em comparação ao grupo 

espancamento, mesmo após ajuste para as covariáveis 

idade, sexo e RTS de admissão.

A despeito deste registro detalhado em 

relação às vítimas de violência interpessoal atendidas em 

nosso hospital, podemos citar como limitações o fato 

de ser estudo unicêntrico, no qual não avaliamos nível 

socioeconômico das vítimas, etnia, número e localização 

anatômica das lesões além dos fatores relacionados à 

motivação da agressão. Essas características seriam 

importantes para definir um panorama mais completo 

e detalhado do status da violência no Brasil.

Este trabalho evidencia a relevância de dispor 

de um sistema de registro vinculado a linha de cuidado 

ao trauma, que flagrou dados alarmantes da violência, 

que certamente contribuirá quando adicionado a um 

registro nacional. Pesquisas e intervenções clínicas 

e comunitárias inovadoras são necessárias para 

identificar alto risco, determinar as intervenções mais 

eficazes e estimular mudanças nas políticas públicas a 

buscar soluções para diminuir os índices de violência.
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 CONCLUSÃO

As vítimas de FPAF apresentam-se mais graves 

na emergência, requerendo mais recursos hospitalares 

como internação em UTI e uso de hemoderivados, 

além de apresentarem maior mortalidade quando 

comparadas com as vítimas de FAB e espancamento. 

A taxa de sobrevivência no grupo FPAF foi menor em 

comparação ao grupo espancamento, mesmo após 

ajustes para as covariáveis idade, sexo e RTS. O uso 

de armas de fogo como instrumento de violência 

interpessoal é um problema de saúde pública em nosso 

meio, chegando a proporções não muito destoantes 

de regiões em situação declarada de guerra civil.

A B S T R A C TA B S T R A C T

Purpose: Civil violence is responsible for 2.5% of deaths worldwide; it killed more people in the 21st century than the 
sum of all wars. This study describes violence victims treated at a trauma reference hospital in Salvador, Brazil and analyzes 
the impact of different types of interpersonal violence. Methods: Interpersonal violence victims admitted between July 
2015 and July 2017 were included. The 1,296 patients (mean age: 30.3 years; 90% male) were divided into three groups 
according to the mechanism of interpersonal violence: 1) beating, 2) firearm injury and 3) stab wound (STW) injury. 
The groups were compared for the following variables: age, gender, trauma mechanism, Revised Trauma Score (RTS) at 
admission, need for intensive care unit (ICU) attention, length of hospital stay, need for transfusion of blood products 
and death. Results: Gunshot wounds (GSW) were the primary mechanism of injury (59%), followed by beating (24%) 
and STW (17%). Gunshot wound victims had a lower mean RTS upon admission, increased need for blood products and 
more Intensive Care Unit (ICU) admissions. Beating victims had the longest mean hospital stay (11.6 ± 19.6 days). The 
GSW group accounted for 77.4% of all deaths. The in-hospital mortality rate was significantly higher in the GSW group 
(12.7%) than in the beating group (5.4%) and in the STW group (4.9%). Conclusions: Gunshot wound victims are more 
critical: they require longer ICU stays, more transfusions of blood products and exhibit increased mortality compared with 
STW and beating victims.

Headings: Violence. Traumatology. Wounds and Injuries. Armed Conflicts.
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