
Caracterização do debate no Twitter sobre a vacinação contra
a COVID-19 no Brasil
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Abstract. Twitter is one of the most popular social media applications used by
the general public to debate a range of topics, being the COVID-19 pandemic
topic one of the most discussed in the last months. Since December 2020, the
main focus of the debate has become vaccination, coinciding with the begin-
ning of worldwide vaccination campaigns. We investigate the public perception
of this topic, analyzing over 9 million Portuguese-language tweets during two
months corresponding to the early stages of vaccination in the world, including
in Brazil. Our results provide an initial understanding of the dynamics of the on-
line debate around the vaccination against COVID-19, highlighting how people
use the online world to share their impressions and concerns about it.

Resumo. O Twitter é uma das redes sociais online mais utilizadas pelo público
em geral para o debate de diferentes assuntos, sendo a pandemia da COVID-
19 um dos temas mais debatidos nos últimos meses. A partir de dezembro de
2020, o foco do debate passou a ser a vacinação. Neste artigo, investigamos a
percepção do público sobre o tema, analisando mais de 9 milhões de tweets em
português, em um perı́odo de dois meses correspondentes aos estágios iniciais
da vacinação no Brasil e no mundo. Nossos resultados fornecem um entendi-
mento inicial sobre a dinâmica do debate online sobre a vacinação contra a
COVID-19, evidenciando como as pessoas usam o mundo online para compar-
tilhar suas impressões e preocupações sobre o assunto.

1. Introdução
Declarada uma pandemia em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, a
COVID-19 ainda causa grandes impactos no mundo. Profissionais de saúde e pesqui-
sadores têm trabalhado 24 horas por dia para conter a propagação do vı́rus e desenvolver
soluções eficazes para combatê-la. No entanto, o pouco conhecimento sobre o novo vı́rus,
os desafios de uma nova vida sob restrições e incertezas e a necessidade de distanciamento
social no mundo fı́sico promoveram um aumento acentuado na busca por informações on-
line, notadamente em aplicativos de mı́dia social [Tsao et al. 2021], como o Twitter.

Após quase um ano de pandemia severa, o debate online passou a ter maior foco
na vacinação contra a COVID-19 no final de 2020. O mundo finalmente viu o surgimento
de uma série de vacinas para conter a disseminação do vı́rus, com o inı́cio da campanha



de vacinação em vários lugares do mundo, inclusive, mesmo que tardiamente, no Bra-
sil. É senso comum que o sucesso dessa campanha depende principalmente do engaja-
mento massivo da população, uma vez que as vacinas são, até o momento, a solução mais
eficiente para conter a disseminação do vı́rus. No entanto, o surgimento relativamente
rápido de novas vacinas e a falta de conhecimento fundamental sobre elas levantam várias
preocupações e dúvidas entre as pessoas em geral. Essas preocupações impulsionaram
ainda mais os debates no ambiente online e no mundo real.

Neste artigo, investigamos a dinâmica do debate em torno da vacinação contra a
COVID-19 no Twitter, com enfoque no contexto brasileiro. Para tal, analisamos mais de
9 milhões de tweets em português que foram coletados entre os meses de dezembro de
2020 e janeiro de 2021, que correspondem aos estágios iniciais de vacinação em vários
paı́ses, inclusive no Brasil. Nossa investigação explora duas dimensões principais relaci-
onadas à disseminação de informação: (i) engajamento dos usuários e (ii) propriedades
dos conteúdos, com foco particular na análise de como as caracterı́sticas destas dimensões
evoluem ao longo do tempo à medida que eventos externos do mundo real influenciam
as discussões no mundo online. Nossos resultados mostram que o volume de tweets está
altamente correlacionado com os eventos externos. A partir da análise dos sentimentos
expressos pelos tweets, observamos que menções às palavras vacina e vacinação tendem
a ser mais negativas, provavelmente devido à ansiedade e incerteza sobre a aquisição de
vacinas e da organização da vacinação em massa no Brasil. Adicionalmente, observamos
que palavras relacionadas à famı́lia, aprovação, ansiedade, coletividade são mais utiliza-
das nos tweets que incluem as palavras-chave vacina, vacinação. Textos que possuem as
palavras-chave referentes a vacinas especı́ficas (p.ex., Astrazeneca, Coronavac) abordam
menos aspectos relacionados à morte, emoção negativa, e negações.

Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os trabalhos
relacionados. A Seção 3 descreve nosso conjunto de dados enquanto a Seção 4 apresenta
os principais resultados. A Seção 5 conclui o artigo e oferece possı́veis direções para
trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Vários estudos na literatura analisaram discussões online sobre vacinação em geral e a
pandemia COVID-19. Na sua grande maioria, os dados utilizados para as análises são
em lı́ngua inglesa. Assim, devido à limitação de espaço, discutimos brevemente a seguir
outros trabalhos que consideraram o contexto brasileiro em suas análises. Importante
ressaltar que, até o momento da submissão deste artigo, não foram encontradas análises
do debate sobre a vacinação contra a COVID-19 em redes sociais online no contexto do
Brasil, foco dos resultados apresentados neste artigo.

Discussões sobre vacinação em geral. Os autores em [Araujo et al. 2020] apresentaram
uma análise exploratória de como as informações de saúde foram compartilhadas e dis-
cutidas no Twitter em termos de tópicos de conscientização e posicionamentos durante
surto da Febre Amarela de 2017. O estudo demonstrou que as redes sociais podem au-
xiliar no monitoramento de alguns aspectos da saúde pública e oferecer dados adicionais
aos gestores de saúde de como as pessoas interagem durante um surto. Análises de en-
quadramento das matérias sobre vacina e vacinação vinculadas em dois perfis de grandes
jornais (um americano e um brasileiro) apresentadas em [Santos 2020] mostraram uma



maior presença de uma retórica contra a vacina no público norte-americano em relação ao
brasileiro. Os autores em [Pereira da Veiga et al. 2020] avaliaram as postagens publica-
das pelo Ministério da Saúde no Facebook, além dos comentários, compartilhamentos e
reações em relação à campanha de vacinação contra o HPV entre janeiro e julho de 2018.

Discussões sobre a pandemia da COVID-19. Em [Massarani et al. 2020] os autores
analisaram os cem conteúdos de maior engajamento em redes sociais sobre COVID-
19 no Brasil (março de 2020). Os resultados mostraram que a desinformação respon-
deu por 13,5% da amostra e que seu engajamento médio, estimado a partir de métricas
como compartilhamentos, comentários e reações, foi maior do que o dos conteúdos que
continham informações passı́veis de serem checadas em outras fontes e baseadas em
evidências cientı́ficas. A análise comparativa apresentada em [Garcia and Berton 2021]
entre o conteúdo de tweets em inglês e português que abordavam respostas à pandemia
COVID-19 no Brasil e nos EUA mostrou que emoções negativas foram dominantes em
quase todos os tópicos identificados nos textos compartilhados. O trabalho apresentado
em [Brum et al. 2020] caracterizou um conjunto de mais de 56 milhões de tweets escri-
tos em português e coletados ao longo de 70 dias. As análises mostraram que os temas
mais discutidos no perı́odo foram quarentena, hidroxicloroquina, aglomeração e distância
social, sendo as discussões centradas em questões polı́ticas.

3. Base de Dados
Com o objetivo de analisar o debate online sobre a vacinação contra a COVID-19 no
Brasil, foi inicialmente definida a seguinte lista de palavras-chave relacionadas ao tema,
considerando as principais vacinas desenvolvidas até o momento, bem como termos rela-
cionados ao contexto brasileiro (p.ex., SUS, vachina): vacinação, vacina, vachina, sput-
nikv, pfizer, novavax, moderna, coronavac, covaxin, biontech, astrazeneca, bnt162b21,
SUS. Foram então coletados tweets em português utilizando a Twitter API Search2, res-
tringindo a coleta somente a tweets que mencionam pelo menos uma das palavras-chave
nesta lista.

No total, coletamos quase 9 milhões de tweets, durante 9 semanas, no perı́odo
entre 01 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021.3 O perı́odo de coleta inclui vários
eventos relevantes relacionados à vacinação contra a COVID-19 no Brasil e no mundo,
tais como o inı́cio da campanha mundial de vacinação (8 de dezembro de 2020, no Reino
Unido)4 e a aprovação pela Anvisa5 das primeiras vacinas no Brasil (17 de janeiro).6

A Tabela 1 mostra uma visão geral da base de dados, apresentando os totais de
tweets, retweets e usuários únicos por semana. Nas nossas análises, o conjunto de twe-
ets inclui os tweets e os quoted tweets, que são respostas a um tweet postado por outro
usuário. De maneira geral, podemos observar que o engajamento dos usuários, estimado
pela frequência de postagens (tweets e retweets), na discussão dos tópicos relacionados
à vacinação possui uma tendência de crescimento, assim como o total de números de

1Nome oficial da vacina da Pfizer/Biontech.
2https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/v1/tweets/search/api-reference/get-search-tweets
3https://zenodo.org/record/4818622#.YK 4MJNKhBx
4https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/08/idosa-de-90-anos-e-a-primeira-a-ser-

vacinada-contra-covid-no-reino-unido.ghtml
5https://www.gov.br/anvisa/pt-br
6https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/01/17/votos-anvisa-vacina-coronavac-oxford.



Tabela 1. Principais estatı́sticas da base de dados.
Semana Inı́cio #Tweets #Retweets #Usuários Únicos

1 01-12-2020 212.832 453.953 299.583
2 08-12-2020 310.110 746.943 334.204
3 15-12-2020 277.882 803.146 368.051
4 22-12-2020 247.746 680.341 330.496
5 29-12-2020 257.931 612.353 365.331
6 05-01-2021 288.885 928.922 495.354
7 12-01-2021 346.882 1.321.950 530.022
8 19-01-2021 296.886 1.010.262 435.842
9 26-01-2021 195.925 493.325 275.491
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Divulgação da Data do Início da Vacinação em SP por Doria 
Brasil optou por cobertura mínima em aliança mundial de vacinas
Doria diz que SP começa a vacinar em janeiro mesmo se ministério comprar doses
Mais 2 milhões de doses da vacina CoronaVac chegam a São Paulo
Turquia diz que CoronaVac tem 91,25% de eficácia contra o novo coronavírus
Pfizer diz que não irá submeter sua vacina para uso emergencial no Brasil
SP diz que vai pedir aplicação emergencial da CoronaVac à Anvisa
Butantan faz pedido de uso emergencial da CoronaVac à Anvisa
CoronaVac tem eficácia global de 50,38%, diz Butantan
Aprovação da Coronavac e Astrazeneca - Anvisa
Estados iniciam vacinação após atraso na entrega de doses
Manifestantes fazem ato pela vacina e contra Bolsonaro em Brasília
Falhas de planejamento causam desperdício de vacinas no Rio

Retweets
Tweets

Figura 1. Volume de tweets durante o perı́odo coletado.

usuários únicos participantes dessa discussão. Esta tendência geral reflete a importância
que o tópico ganha à medida que eventos reais importantes relacionados ao tema ocorrem.

Uma análise mais detalhada da evolução temporal das discussões sobre a
vacinação é apresentada na Figura 1, através da série temporal dos números diários de
tweets e retweets. A figura também destaca as datas com alguns eventos reais de re-
levância, tais como divulgação do calendário de vacinação e da eficácia e aprovação do
uso de algumas vacinas. Podemos notar picos significativos que coincidem com alguns
eventos identificados. Por exemplo, no dia da aprovação pela Anvisa das vacinas Coro-
navac e Astrazeneca/Oxford (evento 10) o total de tweets e o total de retweets cresceram
63% e 81%, respectivamente. Assim, eventos externos, tais como aprovações de novas
vacinas, notı́cias sobre reações adversas ao uso de uma vacina especı́fica, bem como as
constantes mudanças do cronograma da campanha de vacinação no Brasil podem ter im-
pulsionado o debate sobre as vacinas da COVID-19 no Twitter no perı́odo selecionado.

A seguir, verificamos o conteúdo dos tweets e retweets em três perı́odos de tempo
cobertos pela coleta realizada. A Figura 2 mostra a nuvem de palavras com os 100 ter-
mos mais frequentes (em número de tweets e retweets ) durante a primeira, quinta e nona
semanas. A palavra-chave vacina é a mais frequente nos tweets e retweets em todas as
semanas, seguida pela palavra-chave vacinação. Menções às palavras-chave relaciona-
das às vacinas (coronavac, astrazeneca) aumentam ao longo das semanas. Interessante
notar que a discussão em torno do tema da vacinação é permeada fortemente pelo as-
pecto polı́tico, com a presença do nome do governador de São Paulo, João Dória, que
liderou as negociações com o Instituto Butantan para a fabricação da Coronavac, além
da menção constante ao presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, a presença da palavra
vachina, termo pejorativo para a Coronavac, não é desprezı́vel na base de dados coletada.



(a) Semana 1 - Tweets (b) Semana 5 - Tweets (c) Semana 9 - Tweets
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Figura 2. Nuvem de palavras mais populares (top-100) dos tweets e retweets.

Para �nalizar esta vis̃ao geral dos dados, a Figura 3 mostra a popularidade das
palavras-chave usadas para a coleta ao longo do tempo, sendo a popularidade de uma
palavra-chave em uma dada semana proporcional ao número total de tweets (ou retweets)
que a mencionam compartilhados naquele per�́odo. Essa ańaliseé apresentada como ma-
pas de calor, onde a cor de cada célula re�ete o total de tweets (retweets) que mencionam
cada palavra-chave (eixo-y) em uma dada semana (eixo-x) em escala logar�́tmica.

Considerando a popularidade estimada em número de tweets, a Figura 3a mostra
que as palavras-chavevacinae vacinaç̃ao são as mais populares em todas as semanas,
sugerindo que discussões mais gerais dominam o debate. Como esperado, a vacinaCoro-
navacé a mais mencionada no debate, uma vez queé a vacina de maior disponibilidade de
doses no Brasil no per�́odo. Menç̃oes�a P�zer tamb́em s̃ao frequentes, possivelmente por
ter sido a primeira vacina utilizada no mundo, além de ser uma vacina que teve a compra
recusada pelo governo.7 Menç̃oes�a vacinaAstrazenecasão menos frequentes, apesar da
mesma estar também dispoń�vel para a aplicaç̃ao no Brasil. O termo pejorativovachinaé
mencionado recorrentemente nos dados coletados, com um aumento de popularidade na
semana 7, per�́odo que coincide com a aprovação da Coronavac pela Anvisa. Conclusões
similares podem ser observadas se considerarmos a popularidade estimada pelo número
de retweets, conforme mostrado na Figura 3b.

4. Resultados e Ańalises

Nesta seç̃ao apresentamos e discutimos o conjunto de análises realizadas que visam en-
tender a din̂amica do debate sobre vacinação contra a COVID-19 no Twitter. Para cada
ańalise, primeiramente descrevemos a metodologia utilizada, seguida das principais con-
clus̃oes alcançadas.

4.1. Per�l dos Usuários

Essa ańalise tem como objetivo apresentar o per�l dos usuários engajados no de-
bate sobre a vacinação no Twitter. Como em estudos anteriores [Chen et al. 2020,

7https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2021-03-07/governo-negou-3-ofertas-da-p�zer-por-vacina-
em-2020-perdendo-milhoes-de-doses.html
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