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Abstract. With the emergence of social media and instant messaging applicati-
ons, the dissemination of textual information through images has become incre-
asingly popular. Concurrently, this type of media has been extensively exploited
for spreading misinformation. Images with textual content have several pecu-
liar characteristics that bring numerous challenges to tools focused on iden-
tifying, containing, and moderating this type of content. Given this scenario, in
this work, we present the IMAGEFACTCK.BR, a data repository that contains
12,209 synthetic images, generated from features commonly found on digital
platforms, and that contains misinformation written in the Portuguese language
verified by Brazilian fact-checking agencies. We hope that it can be useful for
studies in different contexts around the phenomenon of misinformation on digi-
tal platforms.

Resumo. Com o surgimento das mı́dias sociais e dos aplicativos de mensagens
instantâneas, a disseminação de informação textual por meio de imagens se
popularizou bastante. Comitantemente, este tipo de mı́dia tem sido bastante
explorado para a disseminação de desinformação. Imagens com conteúdo tex-
tual possuem diversas caracterı́sticas peculiares que trazem inúmeros desafios
para ferramentas focadas na identificação, contenção e moderação deste tipo
de conteúdo. Diante deste cenário, neste trabalho, apresentamos o IMAGE-
FACTCK.BR, um repositório de dados que contém 12.209 imagens sintéticas,
geradas a partir caracterı́sticas comumente encontradas em plataformas digi-
tais, e que contém desinformação escrita no idioma Português verificada por
agências de checagem de fatos brasileiras. Esperamos que ele possa ser útil
para estudos em diferentes contextos em torno do fenômeno da desinformação
em plataformas digitais.

1. Introdução
Sistemas de mı́dia social como Twitter e Facebook e aplicativos de mensagem instantânea
como WhatsApp e Telegram se tornaram plataformas amplamente exploradas para a
disseminação de campanhas de desinformação em diferentes contextos, incluindo saúde,
polı́tica, dentre outros [Reis et al. 2023]. A facilidade de acesso e a rápida propagação
de informações tem impulsionado as pessoas a buscarem e consumirem notı́cias majori-
tariamente nesses ambientes [Newman et al. 2019]. Isso tem favorecido o fenômeno da
desinformação em plataformas digitais provocando impactos profundamente negativos
não apenas para os indivı́duos, mas para a sociedade como um todo [Shu et al. 2017].

Assim, combater a propagação da desinformação em plataformas digitais tem
se tornado um problema cada vez mais desafiador por diversos fatores que envolvem
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desde o contexto (e.g., saúde, polı́tica, etc) até o tipo de mı́dia explorado em uma de-
terminada postagem (e.g., vı́deo, áudio, texto, etc). Neste cenário, a (des)informação
textual propagada por meio de imagens tem se popularizado bastante. Esforços
anteriores mostraram que este é um tipo de mı́dia bastante explorado por campa-
nhas de desinformação [Resende et al. 2019], o que, consequentemente, tem desafi-
ado a identificação e combate/moderação deste tipo de conteúdo em plataformas digi-
tais [Cao et al. 2020]. Logo, é fundamental explorar e disponibilizar dados que possam
fomentar a realização de pesquisas neste contexto, contemplando todas as nuances de
informações propagadas por meio de imagens nesses ambientes.

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é a construção e disponibilização
de um repositório de dados que chamamos de IMAGEFACTCK.BR. Ele é composto por
12.209 imagens sintéticas geradas a partir de dados textuais, em português, contendo
desinformação. Especificamente, exploramos dados oriundos de um repositório público
(i.e., FACTCK.BR) para a construção de imagens sintéticas que cobrem diversas ca-
racterı́sticas e/ou padrões comumente identificados em postagens realizadas através de
imagens em plataformas digitais. Essas caracterı́sticas envolvem aspectos como fonte,
cor, e tamanho de um texto bem como dimensão e cor de fundo de uma imagem. Ao
contemplá-las acreditamos que este repositório adquire propriedades únicas que não
são foco de trabalhos anteriores neste contexto [Monteiro et al. 2018, Reis et al. 2020,
Couto et al. 2021, Marques et al. 2022], e podem ser úteis, como linha de base, para tra-
balhos focados na proposição de abordagens para detecção automática de desinformação
por meio de imagens em plataformas digitais (e.g., baseadas em redes neurais). O IMA-
GEFACTCK.BR está publicamente disponı́vel em: https://doi.org/10.5281/
zenodo.8111884. Conforme supracitado, esperamos que ele possa fomentar pesqui-
sas nessa temática.

O artigo está organizado como segue. Na Seção 2, apresentamos um breve levan-
tamento de repositórios relacionados. Detalhes relativos à metodologia proposta para a
construção do repositório de dados apresentado neste trabalho são descritos na Seção 3.
Depois, na Seção 4, são apresentadas perspectivas para pesquisas futuras com a utilização
dos dados disponibilizados. Por fim, na Seção 4, são relacionadas as considerações finais.

2. Repositórios de Dados Relacionados

Existem alguns esforços anteriores que disponibilizaram repositórios de dados de imagens
para fomentar pesquisas que tem como objetivo entender ou propor soluções para miti-
gar o problema ocasionado pela disseminação de desinformação por meio deste tipo de
mı́dia em plataformas digitais. Em [Sharma and Garg 2021] e [Krstovski et al. 2022], por
exemplo, os autores apresentam os repositórios IFND e o Evons, respectivamente. Am-
bos consistem em repositórios de dados que apresentam imagens manipuladas em editores
como Photoshop1 criadas com o objetivo de prejudicar a reputação de personalidades ou
organizações importantes. Já em [Boididou et al. 2014], dados da plataforma Twitter2

foram explorados para a construção de um repositório contendo imagens (classificadas
como falsas ou reais), associadas a mensagens disseminadas na referida plataforma, em
que a confiabilidade delas pudesse ser verificada por fontes online independentes.

1https://www.adobe.com/br/products/photoshop.html
2https://twitter.com/
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Especialmente em paı́ses como Brasil e Índia, onde o WhatsApp3 se tornou
uma plataforma bastante explorada para propagação de campanhas de desinformação,
estão emergindo algumas propostas de criação de repositórios de dados públicos para
pesquisas neste contexto. Reis et al. [Reis et al. 2020], por exemplo, disponibilizaram
um repositório de dados contendo imagens verificadas por agências de checagem de
fatos durante as eleições presidenciais brasileira de 2018 e indiana de 2019. No to-
tal, o repositório é composto por 135 e 837 imagens rotuladas como desinformação
(ou “misinformation”) propagadas no Brasil e Índia, respectivamente, durante eventos
polı́ticos. Este repositório tem sido amplamente explorado por trabalhos neste contexto
[Akbar et al. 2021, Hao et al. 2021].

De forma geral, o IMAGEFACTCK.BR é complementar aos repositórios relacio-
nados, uma vez que foi criado com o objetivo de suportar estudos que exploram fenômeno
da disseminação de desinformação por meio de imagens em plataformas digitais. No en-
tanto, um diferencial aqui é a criação do repositório com ênfase no conteúdo textual (em
português) bem como a variação controlada de diferentes padrões comumente identifica-
dos em plataformas digitais (e.g., Facebook, Instagram, etc.) como fonte, cor, rotação do
texto, dentre outros. Acreditamos que ao contemplar todas essas nuances do conteúdo
propagado por meio deste tipo de mı́dia (i.e., imagens) o dado disponibilizado pode ser
útil como insumo para investigação do fenômeno considerando diferentes perspectivas: (i)
processo de extração do conteúdo textual da imagem para identificação de desinformação
por meio de técnicas de reconhecimento óptico de caracteres, ou ainda, (ii) desafios re-
lacionados à introdução direta das imagens em abordagens baseadas em redes neurais
profundas. Estas e outras oportunidades de pesquisa a partir deste repositório de dados
são discutidas ao longo do trabalho.

3. Metodologia para Construção do IMAGEFACTCK.BR

Esta seção apresenta a metodologia adotada para a construção do IMAGEFACTCK.BR, o
repositório de dados disponibilizado neste trabalho. A Figura 1 apresenta uma visão geral
das principais etapas, descritas a seguir.

Figura 1. Visão geral da metodologia para a construção do IMAGEFACTCK.BR.

3.1. Seleção de Dados

A primeira etapa (1) consiste em selecionar um conjunto de dados textuais rotulados por
agências de checagem de fatos. A ideia é que as imagens geradas de forma sintética con-
tenham informações checadas por especialistas. Assim, exploramos um repositório de da-
dos textuais público chamado FACTCK.BR [Moreno and Bressan 2019] disponı́vel em:

3https://www.whatsapp.com/?lang=pt_BR
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https://github.com/jghm-f/FACTCK.BR. Este repositório de dados é com-
posto de 1.314 notı́cias com os respectivos vereditos fornecidos por especialistas qualifi-
cados. Em resumo, os dados do repositório em questão foram coletados do ClaimReview4,
um esquema de dados estruturados usado por agências de verificação de fatos e que per-
mite a coleta de informações em tempo real.

Selecionados os dados textuais, a próxima etapa consiste em inseri-los nas ima-
gens, conforme detalhado nas seções subsequentes.

3.2. Conversão de Dados Textuais para Imagens
Nesta etapa, o foco foi a implementação de uma abordagem automática para geração
sintética de imagens (Etapa 2 – Figura 1). No entanto, algo importante é que as ima-
gens geradas como resultado sejam representativas do conteúdo comumente encontrado
em plataformas digitais (i.e., sistemas de mı́dias social e aplicativos de troca de men-
sagem instantânea). Logo, esse gerador, a partir de um texto fornecido como entrada,
selecionado na etapa anterior (Etapa 1), varia aspectos como dimensão, fonte, visual e
formatação do texto. Cada uma dessas caracterı́sticas variadas, que consistem em um
total de 7, são descritas a seguir:

Fontes: Neste trabalho exploramos 9 estilos de fontes, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Estilos de fonte.

Estilo Amostra

ComicSansMS3

ModernSerif

KGPartofME

AppleGaramond

Timeless

TypeMachine

NixieOne
KGLegoHouse

KGSorryNotSorry

Cor da Fonte: Para cada uma das fontes selecionadas, foram exploradas 6 cores sólidas,
conforme ilustrado na Tabela 2.

Tabela 2. Cores sólidas selecionadas.

Cores
Branco Preto Azul Azul Médio Azul Ardósia Azul Escuro

Tamanhos de Fonte: Consideramos 3 tamanhos de fonte distintos, sendo: pequeno = 40
pts, médio = 60 pts e grande = 80 pts. A Tabela 3 apresenta um exemplo.

4https://www.claimreviewproject.com/
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Tabela 3. Tamanhos de Fonte.

Tamanhos de Fonte

Sombra: Para o repositório de dados (i.e., imagens) construı́do neste trabalho, sombra é
uma caracterı́stica binária. Em outras palavras, os valores possı́veis são (False) ou (True),
para textos sem, ou com sombra, respectivamente, conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4. Exemplo de aplicação da sombra no texto.

Sem Sombra Com Sombra

Cor do Plano de Fundo: Esta caracterı́stica foi variada com 6 cores sólidas, e 2 ima-
gens utilizadas como background5, totalizando 8 configurações possı́veis. A Tabela 5,
apresenta um exemplo.

Tabela 5. Planos de fundo.

Planos de fundo

Branco Preto Azul
Azul

médio
Azul

ardósia
Azul

escuro

Dimensões: Nesta caracterı́stica, foram selecionadas 4 dimensões: (1080 × 1080)px,
(1080× 1350)px, (1080× 566)px e (1080× 1920)px. Para fins de ilustração das
proporções, relacionamos exemplos na Tabela 6.

Ângulos de Rotação do Texto: Selecionamos 13 ângulos para variação da rotação do
texto (de −30◦ à 30◦, a um passo de 5◦), conforme apresentado na Tabela 7.

Justificativa para as Escolhas. Em resumo, as escolhas foram realizadas com base em
padrões comumente identificados no conteúdo disseminado em plataformas digitais. Es-
pecificamente, as escolhas dos estilos de fonte bem como das dimensões, foram baseadas
nos padrões utilizados pelo Instagram6. Como as fontes do Instagram não são de código
aberto, foi realizada uma busca por fontes de código aberto que se assemelham às utiliza-
das pela plataforma em questão. As fontes utilizadas foram obtidas do DaFont7. Quanto

5A seleção de imagens de background é importante para que sejam abrangidas plataformas digitais que
permitem a inserção de texto, em uma foto, por exemplo.

6https://developers.facebook.com/products/instagram/?locale=pt\_BR
7https://www.dafont.com/pt/

Proceedings of the V Dataset Showcase Workshop (DSW 2023)

91



Tabela 6. Dimensões de imagem selecionadas.

Dimensões

Tabela 7. Ângulos de rotação do texto.

Ângulos de rotação do texto
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

aos tamanhos de fonte, sua seleção se deu baseada nos padrões praticados pelo Gmail8.
As cores de fonte e de plano de fundo foram selecionadas de forma a ter um conjunto com
baixo, médio e alto contraste quando relacionadas. Finalmente, o intervalo dos ângulos
de rotação foi definido com base em avaliações experimentais.

3.2.1. Ajuste do Texto

Depois de selecionar o dado textual, é necessário realizar um ajuste de adequação dos
mesmos para acomodação nas imagens. Para isso, deve-se considerar limitações como as
dimensões da imagem, o tamanho das margens, o ângulo de rotação, o tamanho e o estilo
da fonte e, a presença, ou não, do efeito sombra. Todos esses fatores influenciam no ajuste
do texto para acomodação em uma imagem. Logo, para inserção do texto na imagem,
foram utilizadas funções da biblioteca Pillow9 como: “multiline text()” e “textbbox()”.
A primeira função é responsável por inserir o texto na imagem, enquanto a segunda, por
retornar as coordenadas dos pontos da caixa de texto. Devido a uma limitação dessa
biblioteca, não é possı́vel definir as dimensões da caixa de texto antes de inseri-la na
imagem. Dessa forma o ajuste do texto é realizado a partir do cálculo das coordenadas
dos pontos da caixa de texto.

Para fins de ilustração deste processo, considere o seguinte trecho do primeiro
canto do poema “Os Lusı́adas”, de Luı́z Vaz de Camões [Camões 1818]:

“As armas e os Barões assinalados,
Que da ocidental praia Lusitana

Por mares nunca de antes navegados” [...]
Luı́z Vaz de Camões, Canto Primeiro, p.1.

8https://developers.google.com/gmail/api/guides?hl=pt-br
9https://pypi.org/project/Pillow/
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Figura 2. Ilustração do ajuste de texto.

Para as marcações de 1 a 6 na Figura 2, é inserida uma palavra por vez. A cada
palavra inserida as dimensões da caixa de texto são calculadas. No momento em que
a caixa de texto ultrapassa os limites da imagem, o texto é então reajustado inserindo-
se uma quebra de linha antes da palavra que ultrapassou os limites da imagem. Para a
linha seguinte, ao invés de se inserir uma palavra de cada vez, o que demandaria mais
processamento, a função de ajuste foi otimizada de forma a considerar a quantidade de
caracteres que couberam na linha anterior. Deste modo, as palavras são acumuladas em
um conjunto de caracteres (i.e., string) e enquanto este número de caracteres não exceder
o valor da linha anterior, a palavra não será inserida na imagem, a menos que esta seja a
última palavra do texto. Em outras palavras, o referido processo pode ser resumido nas
seguintes etapas:

1. Comece inserindo uma palavra por vez para acomodação na imagem;
2. Se a palavra exceder o limite da imagem, insira uma quebra de linha antes dela e

descarte a última imagem produzida (ver marcações 7 e 9 na Figura 2);
3. Para a linha seguinte, considere a quantidade de caracteres da linha anterior, acu-

mule a palavra em uma string e realize a inserção apenas se o número de caracteres
for igual ou ultrapassar o limite de caracteres suportado na linha anterior;

4. Se após inserir uma string ainda couber uma palavra na linha, realize a inserção
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Figura 3. Exemplo do ajuste de texto para rotação.

e recalcule a quantidade caracteres suportados por linha. Caso seja superior ao
limite anterior, atualize o limite;

5. Caso chegue na última palavra do texto e as palavras que estão sendo acumuladas
na string ainda não tiverem sido inseridas na imagem, faça: Descarte a última
imagem produzida, adicione a palavra à string e realize a inserção na imagem (ver
marcações 9 e 10 na Figura 2).

Quando a configuração exige que o texto seja rotacionado, a função que ajusta o
texto deverá ser executada considerando margens mais espessas, com 150 pixels nos lados
direito e esquerdo. Quando a rotação não é exigida, as margens são de 5 pixels em todos
os lados (superior, esquerda, inferior, direita). A Figura 3 apresenta um exemplo do texto
ajustado para a rotação e seu resultado final.

Por fim, para verificar se o procedimento de rotação não irá eliminar a informação
textual, é importante verificar se as coordenadas dos pontos da caixa de texto não ultra-
passarão os limites da imagem. Para isso, calculamos as coordenadas em que os pontos
irão ficar antes de aplicar a rotação. Depois, precisamos centralizar a caixa de texto na ori-
gem, aplicar a fórmula da equação abaixo para, em seguida, reposicionar a caixa de texto
na imagem. A partir da referida equação, é possı́vel rotacionar uma figura em qualquer
ângulo, em torno da origem (0, 0).

x′ = x ∗ cos(θ)− y ∗ sin(θ)
y′ = x ∗ sin(θ)− y ∗ cos(θ) (1)

3.2.2. Repositório de Dados de Imagens

A Figura 4 exemplifica algumas imagens produzidas com a variação dos aspectos descri-
tos na Seção 3.2. Após a execução do gerador de imagens, os dados ficam organizados
em um diretório, que foi compactado e disponibilizado no repositório especı́fico10. Além
disso, disponibilizamos scripts implementados com o uso da linguagem Python que po-
dem ser úteis para manipulação dos arquivos. O FACTCK.BR possui 1.314 notı́cias,

10https://doi.org/10.5281/zenodo.8111884
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Figura 4. Representação visual de imagens de amostra do IMAGEFACTCK.BR.

sendo 943 delas rotuladas como “desinformação” (ou fake) – ≈ 72% do total – e 371
correspondentes a outras classes. O repositório de imagens foi criado considerando to-
das as notı́cias presentes no FACTCK.BR, sendo que, para cada notı́cia, limitada a 280
caracteres11, foram criadas 10 imagens variando aleatoriamente as caracterı́sticas descri-
tas na Seção 3.2. Assim foi possı́vel produzir um repositório com 12.209 imagens. Em
outras palavras, 105 instâncias possuem mais que 280 caracteres e por este motivo foram
removidas.

Neste contexto, é importante mencionar que os arquivos auxiliares disponibili-
zados podem ser utilizados para extração de informações relacionadas a cada uma das
imagens (i.e., regex). Especificamente, o nome do arquivo contendo cada uma das ima-
gens é constituı́do pelo seguinte padrão (i.e., regex): Cada caracterı́stica da imagem
é separada pelo ‘-’ na regex, assim, o 1º elemento representa o número da linha da
planilha que contém a notı́cia no repositório de dados do FACTCK.BR, o 2º elemento
representa o estilo da fonte, o 3º representa o tamanho da fonte, o 4º a cor da fonte, o 5º
representa a sombra, o 6º a cor do plano de fundo, o 7º as dimensões da imagem, o 8º
o ângulo de rotação do texto e, por fim, o 9º representa se a notı́cia presente na imagem
contém ou não “desinformação”, i.e., é fake ou não (True para fake e False para represen-
tar as outras classes de notı́cia do FACTCK.BR). Um exemplo de nome de figura seria:
(8)-Timeless-40-(0,0,0)-False-(255,255,255)-(1080,1920)-5- True.jpg. Por
fim, é válido ressaltar que todas as imagens geradas estão no formato .jpg.

4. Potencial de Utilização
Nesta seção apresentamos algumas direções de pesquisa que potencialmente podem se
beneficiar do repositório de dados construı́do e disponibilizado neste trabalho.

Detecção de Desinformação em Imagens. Conforme mencionado anteriormente,
trabalhos anteriores apresentam evidências de que as imagens são um tipo de
mı́dia amplamente explorados por campanhas de desinformação em plataformas digi-
tais [Resende et al. 2019]. Logo, acreditamos que o IMAGEFACTCK.BR possa ser utili-
zado como linha de base para pesquisas que tenham como objetivo a proposição de me-
canismos para identificação automática da desinformação em plataformas digitais. Além
disso, ao introduzir diferentes padrões associados ao conteúdo comumente encontrado
nesses ambientes (e.g.,, variações de cor, fonte, tamanho, etc.), os pesquisadores serão
capazes de identificar o quanto as abordagens propostas são robustas, sensı́veis e/ou vul-
neráveis a essas variações bem como mensurar o quanto elas impactam o seu desempenho
de abordagens automatizadas.

11Limite definido a partir do padrão de postagem da plataforma Twitter.
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Investigação do Desempenho de Técnicas de Reconhecimento Óptico de Caracteres
(OCR). Existe grande interesse da comunidade acadêmica pela avaliação do desempe-
nho de técnicas considerando diferentes idiomas e contextos [Santos et al. 2023]. Ade-
mais, neste contexto, estudos para o idioma português (brasileiro) ainda são escassos
[Castro et al. 2021]. Assim, nosso repositório de dados pode ser útil para pesquisadores
interessados nesta tarefa. Ademais, a metodologia proposta para a criação do IMAGE-
FACTCK.BR pode ser replicada em outros contextos sensı́veis, envolvendo por exemplo,
discurso de ódio, propaganda polı́tica, que além de serem temas presentes em plataformas
digitais, são de interesse da comunidade acadêmica, e estão cada vez mais presentes neste
tipo de mı́dia (i.e., imagens).

Treinamento de Algoritmos de Aprendizado de Máquina. Finalmente, acreditamos
que o repositório apresentado permitirá o treinamento e o desenvolvimento de técnicas
de aprendizado de máquina mais robustas para detecção de desinformação. Esforços
anteriores demonstraram as vantagens do uso de técnicas de aprendizado de máquina
na identificação de textos contendo desinformação [Reis et al. 2019, Thota et al. 2018].
Com o IMAGEFACTCK.BR, esperamos que seja possı́vel expandir os recursos que abran-
gem a detecção de desinformação em imagens, especialmente com o uso de técnicas mais
sofisticadas envolvendo aprendizado profundo, ativo e federado.

5. Considerações Finais

Neste trabalho apresentamos um repositório de dados sintético de imagens contendo
desinformação intitulado IMAGEFACTCK.BR. Em resumo, ele é composto por 12.209
instâncias, geradas a partir da variação e/ou combinação de padrões caracterı́sticos do
conteúdo disseminado em plataformas digitais, ou seja, redes sociais online e aplicativos
para a troca de mensagens instantânea. As informações incluı́das nas imagens geradas
são oriundas do FACTCK.BR, um repositório de dados público que contém dados, em
português, rotulados por agências de checagem de fatos.

É importante mencionar que, além dos scripts descritos na Seção 3.2.2,
disponibilizamos também o script de geração das imagens com o FACTCK.BR
no seguinte endereço: https://github.com/MaVILab-UFV/ImageFactCk.
br-dataset-SBBD-DSW-2023. Dessa forma, será possı́vel que pesquisadores pos-
sam produzir novos repositórios de imagens com base em novas informações textuais,
bem como consultar ou combiná-los com os metadados disponı́veis no repositório textual
FACTCK.BR.

Por fim, esperamos que o IMAGEFACTCK.BR possa auxiliar pesquisadores inte-
ressados no fenômeno da desinformação em plataformas digitais, com foco especı́fico
em imagens, um tipo de mı́dia bastante popular neste contexto. Além disso, acredi-
tamos que a comunidade de visão computacional e processamento de linguagem natu-
ral, também possa se beneficiar do repositório construı́do e disponibilizado neste traba-
lho em tarefas como avaliação do desempenho de técnicas de reconhecimento óptico de
caracteres (OCR) para idiomas (e.g., português brasileiro) e cenários especı́ficos (e.g.,
desinformação em plataformas digitais).
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