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possı́vel perfil depressivo

Isabella Pires1, Helena Caseli1, Vânia Neris1
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Abstract. A depressão é um transtorno que atrapalha as condições funcionais
dos indivı́duos. Há soluções computacionais, entre elas chatbots, que visam
apoiar a identificação e o cuidado de pessoas com possı́vel perfil depressivo
(PPD). No entanto, a literatura aponta que há uma falta de evidências sobre
como, os também chamados, healthbots são desenvolvidos e aplicados. Este
trabalho de iniciação cientı́fica teve como objetivo investigar e documentar
como realizar o design de um chatbot capaz de conversar com universitários
brasileiros com PPD ofertando cuidado em saúde. Além de um levantamento
bibliográfico focado em requisitos, foram realizados um Benchmark para a
proposição de diretivas para o design com validação por especialistas e um
Grupo Focal que embasou a produção de um manual para a construção de chat-
bots, incluindo aspectos de redação, comportamento e jornada de comunicação.

1. Caracterização do problema e motivação
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão é um transtorno preva-
lente que acomete aproximadamente 5% dos adultos no mundo todo, de acordo com
dados de 2019 [WHO 2021]. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram uma
predominância de 15,5% do transtorno ao longo da vida dos brasileiros. No ambiente
universitário, a prevalência de depressão parece ser ainda maior quando comparada com
o restante da população. Pacheco et al. encontrou prevalência de 30,6% de sintomas
depressivos entre os estudantes universitários brasileiros [Pacheco et al. 2017].

No que se refere ao rastreio de sintomas depressivos, certas escalas autoaplicáveis
podem ser utilizadas, como a BDI-II [Beck et al. 1996] e a PHQ-9 [Kroenke et al. 2001].
A aplicação dessas escalas ajuda a fornecer informações sobre o humor e a funcionalidade
do indivı́duo em um recorte de tempo. No entanto, o rastreio apenas por instrumentos
autoaplicáveis pode deixar de considerar indı́cios presentes no cotidiano dos indivı́duos
por não permitir o diálogo. Nesse contexto, sistemas computacionais vêm sendo de-
senvolvidos com o objetivo de respaldar a prevenção [Li and Luo 2021], o diagnóstico
[Gupta and Sharma 2021], e o tratamento [Serrano-Ripoll et al. 2022] de indivı́duos afe-
tados pelo transtorno. Entre essas tecnologias, o uso de chatbots tem sido investigado
[Torous et al. 2021].

Chatbots são sistemas computacionais que interagem com usuários por meio de
uma interface que simula um espaço de conversa e, em geral, usando recursos de lin-
guagem natural [Shawar and Atwell 2007]. Recentemente, nota-se um aumento da oferta
de chatbots para a promoção de educação em saúde, a avaliação de transtornos, a oferta
de intervenções e o gerenciamento de doenças crônicas [Mierzwa and et al. 2019]. Con-
tudo, apesar de existirem trabalhos na literatura com foco na saúde mental do público



jovem [Kretzschmar and et al. 2019], não foram encontrados trabalhos dedicados a es-
tudantes universitários com possı́vel perfil depressivo (PPD). Além disso, em geral, os
trabalhos não detalham como as decisões de design foram tomadas no desenvolvimento
dessas soluções. Com este cenário em perspectiva a seguinte questão de pesquisa foi
levantada: como deve ser o design e o comportamento de um chatbot para auxiliar na
identificação e no tratamento de depressão em universitários brasileiros?

2. Trabalhos relacionados
No que se refere ao processo de design de chatbots, Valério et al. relataram que há poucos
trabalhos que apoiam designers no processo de criação de chatbots. Os autores realizaram
duas rodadas de inspeções em chatbots para investigar as estratégias de comunicação uti-
lizadas e como resultado, consolidou-se uma lista de classes e estratégias de sinalização
para comunicação em chatbots [Valério et al. 2018]. Parmar et al. relatam uma falta de
evidências sobre como os healthbots são desenvolvidos e aplicados na prática. O trabalho
faz uma revisão de 78 healthbots, procurando classificá-los de acordo com o contexto de
uso e suas capacidades de processamento de linguagem natural. A maioria dos health-
bots analisados era destinada ao uso por pacientes, oferecendo funções como avaliação
de sintomas, educação em saúde, suporte e aconselhamento. Apenas seis deles tinham
uma base teórica e apenas dez estavam em conformidade com as normas de privacidade
da informação em saúde. Os autores concluı́ram que o domı́nio dos healthbots requer
mais pesquisas para avançar o desenvolvimento, a automação e o impacto na saúde da
população [Parmar et al. 2022].

3. Objetivo e abordagem metodológica
Considerando os trabalhos relacionados à questão de pesquisa elencada, este trabalho de
iniciação cientı́fica teve como objetivo investigar como realizar o design de um chatbot
capaz de conversar com universitários brasileiros com PPD ofertando atenção e cuidado
em saúde. Trata-se portanto de projeto em Computação, mais especificamente nas áreas
de Interação Humano-Computador e Processamento de Linguagem Natural aplicadas à
saúde.

Este projeto de iniciação cientı́fica fez parte de um projeto de pesquisa maior
intitulado “Amive: uma infraestrutura computacional para identificação e intervenção
autônomas e em tempo real de usuários com possı́vel perfil depressivo em rede social
online”, aprovado pelo Comitê de Ética da UFSCar e financiado pela FAPESP. O Amive1

considera a coleta de dados advindos de Redes Sociais Online (RSO) e de sensores pre-
sentes em dispositivos móveis, como celular e relógios inteligentes, para a identificação
de usuários com PPD. Considerando esses dados, o chatbot, cujo design foi realizado
neste projeto de iniciação cientı́fica, pode iniciar o diálogo com o estudante. As conver-
sas também ficam disponı́veis caso o estudante queira, ele mesmo, iniciar a conversa. O
termo design aqui faz menção a um processo de concepção de solução computacional
que passa pelas etapas de clarificação do problema de design, elicitação de requisitos e
proposta de solução.

Neste projeto, deu-se foco aos aspectos de comportamento do chatbot perante os
estudantes seguindo uma linha afetiva, opondo-se a uma interação com caracterı́sticas

1https://www.amive.ufscar.br/



analı́ticas como as presentes na relação clı́nico-paciente. A solução se materializou como
diretivas e um manual para que outros pesquisadores em computação pudessem imple-
mentar o chatbot com as caracterı́sticas desejadas. O conteúdo das conversas foi posteri-
ormente desenvolvido por pesquisadores da área de saúde mental seguindo os resultados
deste projeto de iniciação cientı́fica. A abordagem metodológica adotada para a realização
do projeto de iniciação cientı́fica é apresentada a seguir.

Levantamento bibliográfico para apoio à especificação de requisitos. Iniciou-se o tra-
balho de pesquisa buscando compreender, com maior profundidade, os campos temáticos
abordados neste projeto. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre chat-
bots na área de saúde mental, orientando-se também para uma melhor compreensão do
estado da arte. Esta fase inicial produziu um levantamento de requisitos de design no
que se refere à segurança, privacidade, uso ético de dados sensı́veis, aplicabilidade e ou-
tros aspectos importantes a serem considerados na próxima etapa do processo de design,
além de orientar a definição das principais demandas do público universitário e estabele-
cer o escopo técnico de desenvolvimento computacional. Com o cenário atual assimilado,
realizou-se uma descrição geral de requisitos de design que pudessem pautar uma reunião
de discussão com profissionais especializados na construção de agentes conversacionais
para analisar o cenário atual de desenvolvimento de chatbots voltados para a saúde mental.

Benchmark para a proposição de diretivas para o design com validação por especia-
listas. Em seguida, buscando documentar uma análise crı́tica do cenário atual de chatbots
na área de saúde, realizou-se um Benchmark de chatbots para saúde mental. Foram cri-
adas as métricas comparativas de avaliação, estabelecidas para observar as demandas,
pontos fortes e pontos crı́ticos do cenário atual, além de permitir um levantamento de
diretivas de design para bots em saúde mental. Na fase de análise, 6 sistemas 2 foram ins-
talados simultaneamente e então utilizados e avaliados pela pesquisadora por um perı́odo
de 7 dias. Finalmente, o Benchmark resultou na compilação de dois produtos: o Bench-
mark de Mercado e o Benchmark de Usabilidade. O primeiro, descrevendo o perfil de
mercado dos sistemas, relacionando dados sobre o perfil de cada um dentro da PlayStore,
bem como a percepção geral dos usuários. Já o segundo Benchmark, elucidou dados com-
parativos relacionados à usabilidade geral e também sobre as funcionalidades presentes
em cada um dos sistemas, além de descrever os formatos de interação e comunicação. A
partir dos resultados produzidos com o Benchmark, traçou-se um perfil de cada um dos
sistemas analisados, descrevendo pontos altos da jornada de uso para cada um e compa-
rando com a proposta descrita pelos próprios desenvolvedores, bem como a percepção
geral do público de acordo com os dados do Benchmark de Mercado. Então, estes dados
apoiaram a formalização de diretivas de design para chatbots voltados à saúde mental que
foram discutidas com especialistas em computação e saúde.

Grupo Focal para a proposição do manual para a construção de chatbots. Dada a
natureza multidisciplinar do projeto, o processo de pesquisa se beneficiou da adoção de
técnicas participativas. Para tanto, realizou-se um Grupo Focal composto por profissio-
nais e estudantes das áreas da saúde e computação, para discussão, estudo e análise das
demandas do público-alvo deste projeto. Os encontros semanais duraram 2 meses e foram
pautados por dados qualitativos e com o objetivo de compreender como a apresentação da
solução para o usuário final se daria, além de definir parâmetros do conteúdo e frequência

2Chatbots analisados: Replika, Anima, Wysa, Woebot, Antar e Yana



das ações de cuidados a serem ofertadas e as estratégias de comportamento do chatbot.
As discussões centraram-se no formato de apresentação da solução final para o usuário
e resultaram na concepção de Personas e Cenários de uso para o projeto Amive. O
grupo também pautou-se pelos resultados produzidos com o Benchmark, e discutiu a
formalização do modelo de intervenções, das estratégias de diálogo e interação, do fluxo
de comunicação. Outros aspectos também foram esclarecidos, como o formato da lin-
guagem de comunicação e a abordagem de cuidado, e alguns que já estavam previamente
estabelecidos foram refinados com o apoio dos profissionais especializados que fizeram
parte do Grupo Focal.

4. Sı́ntese dos principais resultados
Cada uma das etapas e atividades dentro deste trabalho de pesquisa produziu resultados
que formataram a criação do chatbot Amive, seja em dados qualitativos, requisitos de de-
senvolvimento ou relacionados à concepção de ferramentas e artefatos de design. Além
disso, resultados produzidos em uma determinada etapa foram avaliados e validados na
etapa seguinte. Em virtude disto, a cumulativa destes resultados pode ser demonstrada
em dois grandes produtos deste trabalho de pesquisa: (1) recomendações de design para
chatbots voltados para usuários com depressão, e (2) um manual de redação, comporta-
mento e jornada de comunicação para o chatbot Amive. Esses resultados contribuem com
o demandado pela literatura conforme apontado na seção 2.

4.1. Recomendações de Design

Composta por estratégias de comunicação e diálogo, perfis de interação e requisitos de
abordagem e comportamento para o chatbot. As orientações de design são apresenta-
das no artigo completo Design Recommendations for Chatbots to Support People with
Depression publicado no XXI Simpósio Brasileiro Sobre Fatores Humanos em Sistemas
Computacionais (IHC2022) [Souza et al. 2022] e traduzidas aqui na Figura 1.

Figura 1. Recomendações de Design traduzidas de [Souza et al. 2022].

4.2. Manual de Redação, Comportamento e Jornada de Comunicação

A definição de um conjunto de linhas orientadoras para o comportamento do chatbot é
fundamental para guiar tanto a criação de conteúdo quanto o desenvolvimento técnico e
computacional, permitindo a produção de um chatbot consistente em seu comportamento
e natureza e que também seja capaz de oferecer uma experiência de uso alinhada com



valores fundamentais do projeto. A especificação de tais parâmetros também apoia a
definição de escopo para a “personalidade” do chatbot, garantindo a implementação de
um agente conversacional com funcionalidades e comportamentos adequados ao público-
alvo. Assim, o material produzido tem como objetivo principal guiar futuras iterações e
projetos de desenvolvimento de chatbots, bem como a sua produção de conteúdo.

Em suma, este material consiste em um conjunto de roteiros, instruções e padrões
que orientaram o desenvolvimento técnico e de conteúdo do Chatbot Amive e organiza-se
em 3 grandes partes, de acordo com os diferentes componentes do chatbot: (i) Manual
de Redação, concentrado no tratamento de forma e conteúdo das mensagens do bot, gui-
ando aspectos de linguı́stica, termos a serem usados e formato de diálogo; (ii) Manual
de Comportamento, compilando um guia de modelagem das ações e condutas do bot,
alinhando-o às caracterı́sticas e valores fundamentais do projeto Amive; e (iii) Manual
de Jornada de Comunicação, descreve o mapeamento de processos e caminhos dentro
do escopo de comunicação entre bot e seus potenciais usuários. Outras informações sobre
o Manual são sumarizadas na Figura 2. Já a Figura 3 mostra um trecho de diálogo cons-
truı́do e a relação com o proposto neste projeto. Nos diálogos, o usuário tem 3 opções
de escolha. A opção escolhida, que dá continuidade ao diálogo, é sinalizada em negrito.
Destaca-se que no projeto Amive, os textos a serem oferecidos aos usuários são aqueles
criados pelos profissionais de saúde e não fruto de tecnologias generativas.

Figura 2. Resumo geral do Manual de Redação, Comportamento e Jornada de
Comunicação.

Figura 3. Exemplo de trecho de diálogo criado pelo pesquisador Rafael Elias
utilizando o Manual proposto neste projeto como material orientador.

5. Considerações Finais
Este artigo sumarizou os resultado do projeto de IC voluntária realizado entre Setem-
bro/2021 e Agosto/2022. Destaca-se a abordagem metodológica com vários métodos de
pesquisa empregados. Também os principais resultados (diretivas e manual) podem ser
diretamente aplicados em outros projetos de pesquisa de mesma natureza.
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