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ANÁLISE DE DADOS A PARTIR DE COMENTÁRIOS EM VÍDEOS
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RESUMO

BARROSMACEDO, MATEUS. ANÁLISE DE DADOS A PARTIR DE COMENTÁRIOS
EM VÍDEOS DE ENSINO DE PROGRAMAÇÃO NO YOUTUBE. dezembro, 2023.
26 f. Monografia — (Curso de Bacharel em Ciência da Computação), Instituto Federal
Goiano - Campus Iporá. Iporá, GO.

No cenário atual, marcado pelo avanço crescente da tecnologia, os paradigmas sociais se
adaptaram englobando o uso de plataformas digitais nos contextos do cotidiano. No âmbito
educacional, o uso de plataformas como YouTube como ferramenta de compartilhamento
e disseminação de conteúdos se tornou popular em diversas áreas inclusive na área de
ensino de programação, gerando um arcabouço de dados tanto de conteúdo quando das
interações dos usuários a partir desses conteúdos. Contudo, o volume de dados gerados
através dessa interação entre os v́ıdeos e os alunos torna inviável a análise manual desses
dados. O presente estudo busca analisar comentários de v́ıdeos de ensino de programação
publicados na plataforma YouTube com base em um recorte de gênero, com o objetivo de
identificar padrões e discrepâncias entre os dados. Foram realizados três experimentos, um
com foco em aspectos quantitativos dos comentários como número médio de caracteres e
numero médio de perguntas, o segundo focado em aspectos qualitativos, estabelecendo
uma análise de sentimentos nos comentários dos v́ıdeos e a busca por aspectos subjeti-
vos presentes nos comentários. Os experimentos apresentaram diferenças mı́nimas com
relação à parte quantitativa nas duas classes selecionadas para a pesquisa. Os dados dos
v́ıdeos apresentaram correlação neutra, não permitindo nenhuma conclusão a partir desses
resultados. Na análise quantitativa dos comentários, os dois grupos apresentaram uma
média e uma mediana de quantidade de caracteres por comentário similares, mas o desvio
padrão e o máximo mostraram que os comentários com maior número de caracteres são
nos v́ıdeos de homens, estes também apresentaram a maior quantidade de comentários
que eram perguntas. A análise de sentimentos mostrou uma porcentagem maior de co-
mentários “positivo” em v́ıdeos de mulheres em comparação aos comentários classificados
como “negativo” ou “neutro”. A análise qualitativa, no entanto evidenciou aspectos de
deslegitimação e estereotipação em comentários de v́ıdeos de mulheres que mostraram a
ocorrência de palavras como “linda” e “gata” que não estão presentes em comentários em
v́ıdeos de homens.

Palavras-chave: YouTube, programação, comentários, gênero.



ABSTRACT

BARROS MACEDO, MATEUS. DATA ANALYSIS FROM COMMENTS ON YOUTUBE
PROGRAMMING EDUCATION VIDEOS. dezembro, 2023. 26 f. Trabalho de Conclusão
de Curso – Bacharel em Ciência da Computação, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá.
Iporá, GO, dezembro, 2023.

In the current scenario, marked by the increasing advance of technology, social paradigms
have adapted by incorporating the use of digital platforms into everyday contexts. In
the educational context, the use of platforms such as YouTube as a tool for sharing
and disseminating content has become popular in various areas, including the field of
programming education, generating a framework of data both in terms of content and
user interactions stemming from that content. However, the volume of data generated
through the interaction between videos and students makes manual analysis of these data
impractical. This study aims to analyze comments on programming education videos
published on the YouTube platform based on a gender perspective, with the goal of iden-
tifying patterns and discrepancies among the data. Three experiments were conducted: one
focused on quantitative aspects of comments, such as the average number of characters and
the average number of questions; the second focused on qualitative aspects, establishing a
sentiment analysis in video comments and searching for subjective aspects present in the
comments. The experiments showed minimal differences in the quantitative part for the
two classes selected for the research. The video data exhibited a neutral correlation, not
allowing any conclusions to be drawn from these results. In the quantitative analysis of
comments, both groups showed similar averages and medians for the number of characters
per comment, but the standard deviation and the maximum showed that comments with
a higher number of characters are in videos featuring men. These videos also had the
highest number of comments that were questions. The sentiment analysis showed a higher
percentage of ”positive”comments in women’s videos compared to comments classified as
”negative”or ”neutral.”However, qualitative analysis highlighted aspects of delegitimization
and stereotyping in comments on women’s videos, showing the occurrence of words like
”beautiful”and ”attractive”that are not present in comments on men’s videos.

Keywords: YouTube, programming, comments, gender.
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separados pelo gênero do autor do v́ıdeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Tabela 2 – Comparativo de API para análise de sentimento. . . . . . . . . . . . . 16
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1

1 INTRODUÇÃO

No cenário atual, marcado pelo avanço crescente da tecnologia, é posśıvel observar
uma clara relação entre os mecanismos de interação social no mundo f́ısico e no mundo
virtual. Através das redes sociais, as pessoas têm experienciado novas dinâmicas de relações
interpessoais ao se conectarem com pessoas que, de outra maneira, não teriam contato. Essa
dinâmica tem resultado no surgimento de novos meios de comunicação e, consequentemente,
de interação, assim como também tem influenciado significativamente as dinâmicas de
troca interpessoal que até então já estavam estabelecidas na sociedade (ROSA; SANTOS;
FALEIROS, 2016).

No campo educacional, onde os v́ıdeos são frequentemente usados como comple-
mento na formação do estudante em uma determinada área do conhecimento (EBIED;
KAHOUF; RAHMAN, 2016; MAZIRIRI; GAPA; CHUCHU, 2020; LIN, 2022), observa-se
um aumento no uso de plataformas de compartilhamento de v́ıdeos como ferramenta
educacional. O formato de aprendizado baseado em v́ıdeos, conhecido como Video Based
Learning (VBL), tem sido largamente utilizado, principalmente por possuir vantagens que
propulsionam o processo de aquisição de conhecimento, como, por exemplo, a possibilidade
de repetição e de pausas de um determinado conteúdo enquanto se aprende (SABLIĆ;
MIROSAVLJEVIĆ; ŠKUGOR, 2021).

A popularidade progressiva dessas plataformas de compartilhamento de v́ıdeos
no contexto educacional se deve, em parte, à flexibilidade e acessibilidade que oferecem.
Os v́ıdeos permitem que estudantes aprendam em seu próprio ritmo, revisem o material
quantas vezes forem necessários e acessem o conteúdo a qualquer momento e em qualquer
lugar, dentro dos requisitos necessários. Tais materiais fornecem uma fonte vasta de
informações, tutoriais e demonstrações práticas, que podem auxiliar na compreensão de
conceitos simples e complexos, e também auxiliam no desenvolvimento de habilidades
técnicas e práticas. Além disso, a natureza visual e auditiva dos v́ıdeos proporciona uma
experiência de aprendizado mais imersiva e envolvente, que pode contribuir para uma
melhor compreensão e assimilação dos conceitos abordados.

Pesquisas realizadas nessa área mostram que o uso de conteúdo audiovisual
direcionado ao ensino se mostra eficaz em promover o engajamento de estudantes no
processo de ensino-aprendizagem (CARLISLE, 2010). Através das redes sociais, é posśıvel
compartilhar uma gama de informações, desde conteúdo básico até assuntos altamente
especializados e complexos (POCHÉ et al., 2017), o que as torna o substrato perfeito para
novas formas de ensinar e aprender.

Nesse mesmo sentido, o campo da tecnologia da informação (TI) e da computação
se aproveita positivamente com o uso de materiais áudio-visuais em redes sociais como
TikTok1 e YouTube2 para compartilhar conteúdos relacionados a diversas tecnologias e
também voltados para a programação de computadores (KADRIU et al., 2020; GARCIA;
JUANATAS; JUANATAS, 2022).

O campo da TI e da computação é bastante diverso com relação às possibilidades
de atuação, indo desde o meio acadêmico até o empresarial (CARDOSO; DAVID, 2016).
Essa versatilidade e a procura crescente por conteúdos relacionados à área tem alavancado,
por consequência, a criação de materiais com o intuito de facilitar o ensino/aprendizagem
de conteúdos da área, com grande predominância em conteúdos no formato audiovisual. O

1 https://www.tiktok.com
2 https://www.youtube.com
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conjunto desses materiais compartilhados nas redes de forma acesśıvel, gerou um arcabouço
de informações que impulsona a disseminação de conhecimento de uma forma acelerada e
dinâmica (BARROSO; ANTUNES, 2020).

O YouTube emergiu, nesse cenário de popularização do consumo de v́ıdeos, como
uma referência no compartilhamento de conteúdo audiovisual e, consequentemente, de
materiais relacionados ao ensino de diversas áreas do conhecimento. Além da capacidade
de disponibilizar v́ıdeos, essa plataforma oferece recursos interativos que possibilitam
aos usuários criar, interagir, discutir e expressar suas opiniões direta ou indiretamente
(MACLEOD; STOREY; BERGEN, 2015). Essa dinâmica interativa do YouTube, assim
como a facilidade no compartilhamento, acesso e na interação, colocaram a plataforma
como um ponto de estudo para diversos pesquisadores(JUNGES; GATTI, 2019).

Como consequência da facilidade de adaptação dos v́ıdeos ao ambiente educacional,
a popularização do YouTube como ferramenta de compartilhamento de v́ıdeos e a crescente
demanda das áreas de TI e computação, o âmbito do ensino de programação se expandiu
vastamente no tocante ao uso da plataforma como ferramenta de disseminação de conteúdo,
oferecendo uma variedade de formatos de materiais, como tutoriais, apresentações, palestras
e até mesmo v́ıdeos de resolução de problemas em tempo real atendendo assim às diferentes
preferências de aprendizado de cada pessoa.

Porém, mesmo com a popularidade do uso de v́ıdeos como ferramenta de ensino e
aprendizado de conceitos de programação e as diversas vantagens apresentadas, alguns fatos
relacionados ao contexto atual desse cenário devem ser ressaltados. O primeiro se volta
para um dado apresentado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) que mostra
uma série temporal que vai dos anos de 2001 a 2020, mostrando a quantidade reduzida
de pessoal do gênero feminino que concluem cursos superiores das áreas do conhecimento
relacionadas a computação (SBC, 2023). Isso mostra que, mesmo com o crescimento dessas
áreas, elas ainda contam com um público que é majoritariamente masculino.

Essa preponderância masculina, ou melhor, a ausência feminina nesse campo do
conhecimento, pode ser explicado pela quantidade de estereótipos e estigmas impostos pelo
meio social às mulheres (LOUZADA et al., 2014). Além disso, esse desequiĺıbrio entre a
presença masculina e feminina nessas áreas do conhecimento podem também ser motivadas
pelos fatores culturais, de modo que pessoas consideradas mulheres são influenciadas desde
muito jovens a se voltar com maior afinco para conteúdos que conversam diretamente com
cuidado e comunicação (SANTOS; CARVALHO; BARRETO, 2021).

Além dessa diferença relacionada a gênero, é posśıvel ser notado também (ou
até mesmo por consequência) a discrepância entre as quantidades de criadores e de
criadoras de conteúdo e canais que voltam a produção dos seus v́ıdeos para a área
da computação. Na área de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM3) é
posśıvel encontrar pouqúıssimos canais que são produzidos/apresentados por mulheres
dentre os mais populares das plataformas citadas (AMARASEKARA; GRANT, 2019). Em
consonância a isso, estudos mostram que, mesmo em canais voltados principalmente para
o entretenimento, os canais apresentados/produzidos por pessoas do gênero masculino são
a maioria entre os com maior número de visualizações e com maior quantidade de inscritos
(REGUEIRA; ALONSO-FERREIRO; DA-VILA, 2020). A partir disso, é esperada uma
quantidade ainda menos significativa de mulheres que assumam um protagonismo no que
se refere ao compartilhamento de conteúdos via v́ıdeos.

Ao fazer essa ponderação sobre questões relacionadas a gênero, as redes sociais se

3 Sigla oriunda do inglês (Science, Technology, Engineering and Mathematics) para representar o curŕıculo
das quatro áreas em uma abordagem interdisciplinar e aplicada.
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mostram como um espelho, podendo refletir os processos discriminatórios que permeiam a
sociedade, seja de forma direta ou indiretamente, mostrando o assim um potencial meca-
nismo de perpetuação dessas problemáticas sociais através dos meios digitais (MOURA,
2016).

O público feminino, principalmente em se tratando do ambiente virtual, é cercado
por processos de menosprezo, xingamentos, ofensas, assédio, dentre outras formas de
violência simbólica veiculadas por iterações nos ambientes virtuais (SANTANA et al.,
2022), que geralmente passam despercebidas no caos do volume de informações presentes
nessas redes.

Outro ponto a ser ressaltado com relação a essa dinâmica de trocas é que, ao se
tratar de redes sociais com dezenas de milhares de usuários, também lida-se com um grande
conjunto de dados. O crescente volume desses dados gerados pelos conteúdos e interações
nas redes e a velocidade com que esses conteúdos e interações são publicados, torna inviável
a análise individual de cada dado (COUTINHO; MALHEIROS, 2020). Essa dificuldade
pode resultar na perda de informações valiosas que poderiam contribuir positivamente
tanto para a produção de conteúdo quanto para o acesso mais assertivo de informações
pelos usuários. Diante desse desafio, destaca-se a necessidade da análise automatizada
de dados como um mecanismo para lidar com essa questão. Ao analisar dados como os
comentários deixados nos v́ıdeos, é posśıvel obter informações valiosas sobre a percepção
do público, identificar pontos fortes e fracos do material, descobrir dúvidas recorrentes e
até mesmo identificar posśıveis erros ou lacunas de informação.

Assim, uma análise de dados gerados por usuários desempenha um papel crucial
na compreensão da eficácia desses materiais, na identificação de tendências e na melhoria
cont́ınua do conteúdo, bem como a possibilidade de descoberta de informações que não
seriam percebidas com a análise manual. Ao analisar os comentários deixados nos v́ıdeos, é
posśıvel obter percepções do público, identificar pontos fortes e fracos do material, descobrir
dúvidas recorrentes e até mesmo assinalar posśıveis erros ou lacunas de informação (POCHÉ
et al., 2017). A análise dos comentários em espećıfico, pode permitir uma compreensão mais
profunda das necessidades e expectativas dos usuários, assim como as reações dos mesmos
frente a determinados tipos de didática, conteúdo ou sobre quem está apresentando.

Nessa direção, o YouTube proporciona a possibilidade de coletar dados gerados
a partir dos v́ıdeos postados em sua plataforma, esses dados podem gerar análises de
comportamento referente aos usuários e como eles se relacionam com o v́ıdeo. Desse modo,
é posśıvel realizar comparações entre os tipos de conteúdos, como, por exemplo, entre
os v́ıdeos apresentados por mulheres e os v́ıdeos apresentados por homens. O YouTube
em espećıfico apresenta diversos dados relacionados a comentários, curtidas, número de
visualizações, dentre outros, que podem originar discussões relacionadas a esses materiais
hospedados na plataforma (FERREIRA et al., 2020).

Dado que existem públicos diversos que disponibilizam seu conteúdo para dissemi-
nar conhecimentos sobre diferentes tópicos, nesse caso especificamente tópicos relacionados
a computação, e as problemáticas que podem estar refletidas nos meios de interação presen-
tes em plataformas como o YouTube, esta pesquisa visa realizar uma análise exploratória
em v́ıdeos hospedados na plataforma YouTube, buscando identificar padrões e/ou novas
informações contidas nesses dados.
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1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Analisar dados de interação em v́ıdeos do YouTube que envolvam o ensino de
programação.

1.1.2 objetivos espećıficos

• Fazer uma revisão da literatura a respeito das ferramentas de classificação de textos;
• Realizar o levantamento dos dados para a criação de uma base com dados a res-
peito dos conteúdos audiovisuais sobre programação (duração do v́ıdeo, formato de
apresentação, comentários, etc.);

• Usar técnicas de correlação para analisar formatos de v́ıdeos e as interações;
• Usar APIs de classificação de texto para analisar sentimentos;
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1.2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Ao compreender melhor o potencial das plataformas de compartilhamento de
v́ıdeos e como elas podem ser integradas de maneira eficaz no ambiente educacional,
adaptando-as de maneira adequada às necessidades e demandas dos estudantes, surge a
possibilidade de explorar todo o seu poder transformador. A partir disso, promove-se um
ensino mais dinâmico, participativo e alinhado com as tendências tecnológicas da sociedade
contemporânea, visando a uma formação mais completa e abrangente dos indiv́ıduos.

Identificar as correlações entre as interações e o conteúdo, em espećıfico no contexto
do YouTube, podem direcionar a produção de conteúdos mais envolventes e personalizados
com base na compreensão mais detalhada das preferências, opiniões e comportamentos
das pessoas usuárias. Isso permite que os criadores de conteúdo identifiquem rapidamente
os pontos fortes e fracos de seus v́ıdeos, bem como as áreas em que podem melhorar,
aumentando a eficácia do ensino.

De mesmo modo, explorar os principais aspectos dessa dicotomia existente entre
o mundo f́ısico e o mundo virtual, examinando as implicações dessas mudanças na forma
como as pessoas se relacionam e interagem, tanto no âmbito pessoal quanto profissional,
e identificar os benef́ıcios e desafios trazidos por essa nova realidade social vai permitir
entender tanto as consequências dessas mudanças quanto nos proporcionar ideias de formas
eficazes e eficientes de lidar com essa nova realidade h́ıbrida.

Assim, com o aumento do uso de VBL como metodologia de aprendizado, jun-
tamente com as problemáticas relacionadas a gênero que continuam estabelecidas na
sociedade, se mostra pertinente o desenvolvimento de pesquisas que busquem voltar o
olhar para o comportamento das relações interpessoais no meio virtual, e identificar como
e através de quais mecanismos esses processos mostram o comportamento das pessoas no
mundo real.

Diante disso, este estudo pretende avaliar a relação entre os elementos presentes
nas interações em v́ıdeos de ensino de programação postados no YouTube, fazendo um
recorte de gênero, ou seja, comparando e analisando canais apresentados por homens e
canais apresentados por mulheres, com o intuito de entender os padrões e dinâmicas das
interações dos usuários presentes na plataforma, assim como também entender como os
estudantes interagem com esse conteúdo, seus pontos positivos e negativos bem como as
posśıveis diferenças entre esses processos quando se tratando de v́ıdeos produzidos por
homens e v́ıdeos produzidos por mulheres. Ao final, espera-se contribuir para um maior
entendimento dessas relações e transformações nas dinâmicas sociais e fornecer reflexões
relevantes para o contexto contemporâneo, visando a uma adaptação consciente e saudável
ao mundo cada vez mais h́ıbrido em que vivemos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

O YouTube é uma plataforma onde são compartilhados em larga escala v́ıdeos
online e que permite que sejam extráıdos diversos dados correlacionados a esses v́ıdeos
através de uma Application Programming Interface (API). Além disso, esses metadados,
que popularmente são definidos como dados sobre dados (PAL et al., 2019), podem fornecer
informações sobre a entidade em questão. Devido a amplitude dos mecanismos de interação
presentes na plataforma como curtidas, comentários, entre outros, o YouTube é hoje
considerado uma mı́dia social (HOU, 2019). Assim sendo, é interessante a possibilidade
de analisar o comportamento dos usuários que interagem com os conteúdos presentes na
plataforma (ALHUJAILI; YAFOOZ, 2021).

O rápido desenvolvimento da tecnologia da informação resultou na geração cons-
tante de um grande volume de dados. No entanto, essa abundância de informações apresenta
um desafio significativo: como sintetizar e extrair informações relevantes eficientemente.
Os métodos convencionais de análise humana muitas vezes são inadequados para lidar com
esse grande volume de dados. A análise manual requer tempo, recursos e especialização, o
que pode ser inviável diante da escala e da velocidade com que os dados são gerados. Do
mesmo modo, o simples ato de gerar dados não é mais, nesse cenário de produção massiva
de dados, sinônimo de gerar informações, sendo apenas uma pequena parcela desses dados
de fato utilizada para obter percepções relevantes (LAUSCH; SCHMIDT; TISCHENDORF,
2015a). Como resultado, informações valiosas que já existem podem permanecer ocultas e
não serem adequadamente aproveitadas (ISOTANI; BITTENCOURT, 2015).

Frente a essa realidade em lidar com a explosão de dados, foram desenvolvidas
abordagens automatizadas para a análise, como a inteligência artificial. Essa técnica
permite a aplicação de algoritmos para extrair padrões, tendências e insights dos dados,
ajudando a identificar informações relevantes de forma mais eficiente.

O uso de técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) surge como uma
opção promissora para lidar com a análise de grandes conjuntos de dados, por exemplo, de
textos, revelando informações ocultas, que não são tão claras quando feitas por meio de
uma análise manual (SANTOS et al., 2015). O PLN é uma área da inteligência artificial
que se concentra na interação entre computadores e linguagem humana (PEZZINI, 2017).
É uma disciplina que visa capacitar as máquinas a compreender, interpretar, analisar e
gerar linguagem natural de maneira semelhante à dos seres humanos (FALCÃO; LOPES;
SOUZA, 2022).

Alguns trabalhos na área de mineração de textos e PLN mostram que diversas
técnicas são utilizadas para o processamento de textos (NADKARNI; OHNO-MACHADO;
CHAPMAN, 2011; SANTOS et al., 2015). A classificação e identificação de textos é
também aplicada em áreas do conhecimento que vão desde ciências sociais (SCARPA,
2017), o meio empresarial (BORDIGON et al., 2018), até áreas da medicina (CASTILLA,
2007).

A partir disso, trabalhos como o de Tontodimamma et al. (2021), fazem um pano-
rama da situação da área de estudos de PLN nos últimos trinta anos. Mais especificamente,
o autor trata da utilização de técnicas de PLN na classificação e detecção de textos que
possuam discurso de ódio, visto que esses discursos têm se aproveitado da névoa produzida
pela quantidade dos dados e o anonimato que as redes sociais proporcionam. Por fim,
ainda é citada a utilização de técnicas de aprendizado de máquina para a viabilização da
classificação.
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No trabalho de Lausch, Schmidt e Tischendorf (2015b), são utilizadas técnicas
para a mineração de informações e PLN com o intuito de extrair informações de fontes
diversas que possuem um escopo muito grande, tentado trazer a tona novas formas de
lidar com a informação e gerar conhecimento a partir de dados brutos.

Na área de classificação de textos, os Support Vector Machines (SVMs) têm sido
amplamente utilizados em estudos. Em Plath et al. (2022), as pessoas autora ressaltam
uma problemática com relação a pesquisas em português, onde faltam bases de dados
para o treinamento e pesquisas relacionadas à detecção de discursos de ódio em textos. E
sobre isso propõem a criação de uma base de dados com textos em português brasileiro,
assim como faz testes nos modelos de classificação SVM, NB, Random Forest Classifier
(RFC). Os resultados variam conforme a metodologia de pré-processamento do texto, o
SVM apresentou resultado melhor quando utilizado com a técnica de stemming.

A análise de sentimentos é uma das linhas de pesquisa investigada pela área da
mineração de textos (MEDHAT; HASSAN; KORASHY, 2014). Dentre as possibilidades
que esta linha de pesquisa proporciona, a principal está concentrada na investigação para
classificar textos, verificando se o mesmo carrega consigo uma mensagem que contenha
um sentimento positivo, negativo ou neutro. Essa investigação é popularmente utilizada
em mı́dias sociais (RAHMAN; ALOTAIBI; ALSHEHRI, 2019), que possibilitam o “comen-
tário” ou publicações textuais. Além disso, a partir dessa análise de sentimentos, surge a
possibilidade de investigar a aprendizagem por transferência, fazer a detecção de emoções
e construir recursos relacionados ao contexto analisado (MEDHAT; HASSAN; KORASHY,
2014).

No trabalho de Mullen e Collier (2004), as pessoas autoras exploraram o algoritmo
SVM para realizar a classificação de sentimentos em textos. Eles investigaram como o
SVM poderia ser aplicado para identificar se um texto possui uma conotação positiva,
negativa ou neutra, o que pode ser útil em diversas aplicações, como análise de sentimentos
em mı́dias sociais ou revisões de produtos.

O uso de redes neurais tem ganhado popularidade como um método eficaz na
classificação de textos. Nesse sentido, um estudo realizado por Yin et al. (2017) com-
para o desempenho de duas arquiteturas de redes neurais: a Rede Neural Convolucional
(Convolutional Neural Network - CNN) e a Rede Neural Recorrente (Recurrent Neural
Network - RNN). Nesse estudo, as pessoas autoras investigaram a capacidade de ambas
as redes neurais em realizar a classificação de textos, mostrando que cada uma opera
melhor dependendo da tarefa que a mesma deve cumprir. A CNN é uma arquitetura que
se destaca na extração de recursos por meio de camadas convolucionais e de pooling, sendo
aplicada principalmente em problemas de visão computacional. Já a RNN é conhecida
por sua capacidade de modelar sequências de dados, sendo especialmente adequada para
tarefas de processamento de linguagem natural.

Com base nos aspectos já citados de velocidade e volume de produção de comen-
tários na internet, há consequentemente uma inviabilidade de recursos humanos para a
moderação dos conteúdos desses comentários. O que pode ocasionar, por consequência,
a disseminação de ideologias pejorativas e discriminatórias por meio de comentários. O
uso de técnicas de PLN para possibilitar a identificação e classificação automática de
textos que contenham conteúdo de cunho odioso tem se expandido. Em Souza, Nakamura
e Nakamura (2022) é apresentada uma análise de dados onde tweets foram retirados da
plataforma usando como método de filtragem de palavras que são geralmente utilizadas
em discursos homofóbicos. As pessoas autoras utiliza quatro modelos de predição, sendo
eles: SVM Linear, XGBoost (XGB), Logistic Regression (LR) e RFC e dentre estes o autor
cita que o RFC obteve melhor desempenho com F1 score de 0,94. O trabalho separa a
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classificação dos tweets em homofóbico, não homofóbico e incerto.
Já em Ribeiro e Silva (2019), é utilizada uma CNN. O intuito era distinguir,

dentre um conjunto de textos do Twitter, quais textos se caracterizavam como sendo ou
não discurso de ódio, e também identificar se esse discurso de ódio é voltado a um grupo
espećıfico de pessoas. O texto se refere especificamente à detecção de discurso de ódio
voltado para mulheres e imigrantes. Uma caracteŕıstica a se pontuar no método utilizado
pelos autores é a utilização da técnica de N-gramas. Na maioria dos trabalhos aqui citados,
na etapa de pré-processamento são removidas palavras que não possuem uma conotação
semântica significativa na identificação de um discurso de ódio, contudo Ribeiro e Silva
(2019) através da técnica de N-gramas analisa as palavras usadas como um conjunto e não
apenas isoladamente.

No estudo realizado por Alshamrani et al. (2021), foi abordada a classificação de
discursos problemáticos ou inadequados em comentários de v́ıdeos de shows de cartoon
no YouTube, considerando a faixa etária apropriada. As pessoas autoras coletaram uma
amostra de 50 comentários para cada v́ıdeo selecionado, utilizando o nome de cada show
como critério de busca. Para identificar os discursos inapropriados, as pessoas pesquisadoras
empregaram técnicas baseadas em redes neurais.

Voltando para o contexto de ensino de programação, assim como as mı́dias sociais
proporcionam novas formas de comunicação, trouxeram também novas formas de ensino.
O uso de v́ıdeos como material de ensino tem proporcionado resultados positivos no que
se refere ao aprendizado de estudantes. No trabalho de Santos, Silva e Meireles (2020),
são mostrados os resultados do uso de v́ıdeos produzidos especificamente para o ensino de
programação como material de apoio em aulas do curso de engenharia, assim como mostra
também os seus resultados no aprendizado. Os resultados da pesquisa destacam tanto
os pontos positivos do uso de v́ıdeos no ensino de programação, quanto a necessidade de
reforçar os aspectos espećıficos que impulsionam esses v́ıdeos como meio de aprendizagem.

Ainda no trabalho de Santos, Silva e Meireles (2020), fica clara a importância dos
recursos de métricas de feedback, como os comentários, na personalização da produção
de conteúdo. Através do conteúdo dos mesmos é posśıvel identificar os reflexos daquele
conteúdo e seus impactos no usuário. Nesse sentido, o uso de técnicas para extrair infor-
mações de dados, tendo em vista novamente a quantidade massiva de dados existentes
e que são geradas através desses conteúdos, facilita a produção e a entrega de conteúdo
personalizado, quando proporciona ao criador um meio de estabelecer, de algum modo, o
diálogo com o seu interlocutor.

No trabalho de Hosseini e Brusilovsky (2017) as pessoas autoras propõem uma
recomendação de exemplos para estudantes, baseados nos problemas que os próprios
estudantes possuem. O PLN é usado para reconhecer as dificuldades dos estudantes, assim
como identificar textos que possuam relação com as dúvidas e assim tornar mais eficiente
a recomendação de conteúdo com informações relacionadas aos problemas de estudantes
de forma mais eficaz e eficiente.

A crescente popularização das plataformas de streaming proporciona o comparti-
lhamento de v́ıdeos com conteúdos variados, tais como lives de jogos, de artistas da área
da música, da área da programação e também da saúde. Em Maraza-Quispe et al. (2019)
mostra o uso do YouTube como uma ferramenta aquisição de informações que servem de
base para pesquisas cient́ıficas. Por possuir uma grande quantidade de informação, o autor
mostra a possibilidade do uso de v́ıdeos do YouTube na fase da pesquisa exploratória de
uma pesquisa cientifica.

No sentido de análise de textos postados em redes sociais é posśıvel extrair uma
grande quantidade de dados a respeito da Thread (linha de comentários e posts relacionados
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a um mesmo tópico). Trabalhos como o de Jannah e Hermawan (2022) que usa comentários
postados em v́ıdeos do YouTube para ver as opiniões das pessoas com relação ao programa
de vacinação aplicado pelo governo. O trabalho citado faz o comparativo entre diversas
técnicas utilizadas no processamento de linguagem natural, e mostra as diferenças das
mesmas em fazer a classificação dos sentimentos contidos nos comentários.

Em um sentido parecido, onde as pessoas autoras buscam por uma classificação,
dessa vez não dos comentários, mas daqueles que os fizeram, Ochoa-Hernández e Alemán
(2022) estudam a identificação alguns aspectos dos usuários com base em seus comentários.
As pessoas autoras usaram diversas técnicas de processamento de linguagem natural,
buscando identificar, principalmente, a opinião poĺıtica dos alvos do estudo, subdividindo-os
em duas (esquerda e direita) ou em quatro (direita, esquerda, direita-moderado, esquerda-
moderado). Os resultados mostraram uma porcentagem significativa de acertos dos modelos.

Também no sentido poĺıtico, o trabalho de Park, Bier e Park (2021) mostra a
utilização de comentários de v́ıdeos do YouTube para identificar a opinião e a percepção
do público a respeito de not́ıcias da Coreia do Norte. As pessoas executoras da pesquisa
usam também técnicas de processamento de linguagem natural, buscando identificar
as percepções dos telespectadores, mostrando que algumas caracteŕısticas na produção
dos v́ıdeo os podem interferir na recepção da not́ıcia, bem como no engajamento do
telespectador.

É posśıvel perceber uma vasta utilização de v́ıdeos do YouTube em consonância com
outras redes sociais como ferramentas para compartilhar, também, conteúdos relacionados
ao ensino de programação. Em Ahmad e Obeidallah (2019), é mostrado o relato da
utilização de v́ıdeos do YouTube e grupos do Facebook para aux́ılio em um laboratório
de programação, com foco no ensino da matéria de Programação Orientada a Objetos
II. Os resultados revelaram uma maior aderência do conteúdo como também relatos que
expressavam uma melhora na dinâmica de ensino, aprendizado, com um ambiente de
ensino mais tranquilo e diversificado.

O uso de Aprendizagem baseada em Vı́deos é observado em diversas áreas. Em
Steinbeck, Zobel e Meinel (2022), é utilizada a metodologia de Massive Online Open
Course (MOOC) através do YouTube para ensinar conceitos de programação. O trabalho
citado compara a diferença existente na percepção dos alunos com relação à presença de
um palestrante e o conteúdo aprendido. Os resultados mostraram que a presença de um
“professor” no v́ıdeo aumenta a concentração dos participantes por proporcionar, segundo
os mesmos, uma sensação de estar sendo observado, além de impulsionar a percepção
de qualidade do curso quando ha a presença de um palestrante quando em comparação
a v́ıdeos de apresentação de slides. Nos testes de recordação com relação ao conteúdo,
o grupo ensinado com a presença de um instrutor no v́ıdeo também apresentou uma
variação ligeiramente melhor, mostrando que diferentes metodologias de v́ıdeos podem
obter resultados diferentes com relação à aprendizagem.

No trabalho de Nissenson et al. (2019), é relatada a criação de uma base de v́ıdeos
tutoriais utilizados no departamento de engenharia de uma universidade da califórnia. Os
resultados da utilização mostram uma quantidade grande de acessos aos v́ıdeos no peŕıodo
de aulas, e uma crescente com relação à quantidade de tempo de v́ıdeos assistidos pelos
usuários com o tempo, além de mostrar um feedback positivo por parte dos usuários com
relação ao uso e impacto dos v́ıdeos em suas graduações.

Pessoas que programam usam plataformas como o YouTube para transmitir o que é
chamado de“live coding”onde o transmissor da live programa enquanto transmite o que está
fazendo para os telespectadores. Esse tipo de relação se mostra potencialmente favorável
com relação às dinâmicas de ensino-aprendizagem quando os dois lados estabelecem uma
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troca de conhecimentos. Diversos fatos levam um/uma programador/programadora a
transmitir ao vivo enquanto programa, no trabalho de Kokinda e Rodeghero (2023) é
relatada a a presença do senso de autorresponsabilização, onde o “contrato social” já pre
estabelecido e a ideia de outros observadores vendo o seu desenvolvimento promovem um
maior compromisso por parte do transmissor a continuar focado em fazer o que se propôs.
Outro ponto destacado é o processo de autoeducação, onde a vontade de compartilhar
e aprender algo novo é impulsionado através das interações da plataforma e o senso de
ensinar outras pessoas, conceitos e conteúdos em que se tem domı́nio são algumas das
principais motivações dos streamers quando compartilham seus códigos e seu processo de
programar ao vivo.

No trabalho de Chattopadhyay, Ford e Zimmermann (2021), outro estudo direci-
onado a programadores/programadoras que postam v́ıdeos na internet, olha para os/as
desenvolvedores/desenvolvedoras a partir de uma perspectiva ligeiramente diferente. Nesse
trabalho, é focado nos desenvolvedores que compartilham seus v́ıdeos no formato de vlogs,
onde passam coisas relacionados ao dia a dia aos telespectadores. O trabalho mostra
motivações relacionadas e desmistificação de pessoas que programam como “mestre da
matemática” ou até o “nerd da cadeira”, mas também mostra a posição de interesse em
criar uma comunidade para a troca de informações. Uma análise a partir dos comentários
deixados nos v́ıdeos também revela informações relacionadas as motivações das pessoas
para consumir esse conteúdo, mostrando que essa atitude pode ser tanto para aquisição
de informação quanto para descobrir novas comunidades que se interessam pelos mesmos
temas.

Durante o isolamento social ocorrido entre 2020 e 2023, diversas metodologias
de ensino foram aplicadas com o intuito de mitigar os efeitos da inviabilidade do modelo
convencional de ensino com segurança. No estudo de (AHMAD; OBEIDALLAH, 2022)
analisam o cenário de estudo de estudantes de programação, bem como o uso de uma
metodologia apoiada também no uso de materiais em v́ıdeos. Para a pesquisa foi relatado
que uma porcentagem significativa de estudantes usa palestrar gravadas como ferramenta
de aprendizado, principalmente no cenário da COVID-19, como o trabalho citado.

Tendo em vista que estudantes costumam preferir meios de aprendizado como o
YouTube (BRINGULA et al., 2014), o estudo de Bringula et al. (2020) analisa os feedbacks
deixados nos v́ıdeos de ensino de programação de duas linguagens distintas. A pesquisa
mostrou tanto que as pessoas usuárias se mostram contentes com relação ao uso dos
v́ıdeos que estão disponibilizados, que pode ser verificado pela alta presença de palavras
de agradecimento nos comentários dos dois grupos de v́ıdeos analisados quanto que os
meios de interação proporcionados pela rede impulsionam tanto o aprendizado quando
os consumidores dos v́ıdeos fazem perguntas e sugestões, quanto proporciona meios me
melhorar os conteúdos criados, através de sugestões expressas nos comentários.

Alguns trabalhos não apresentam o uso do YouTube como ponto principal da
metodologia, colocando o mesmo como parte do processo e como uma ferramenta auxiliar
que serve como apoio a outras ferramentas. Com isso surgem alguns problemas como os
relatados em Luchaninov et al. (2021) onde o aspecto de desatualização, confiabilidade e
possibilidade de aplicação dos materiais do v́ıdeo atrapalham o processo de utilização da
ferramenta com uma maior potência no quesito transmissão de conteúdo.

A partir desses v́ıdeos, outras possibilidades de interação surgem, como, por
exemplo, os comentários. Os mesmos podem ser fonte de uma elevada quantidade de
informações, como, por exemplo, a satisfação daqueles que assistem os v́ıdeos ou até novas
possibilidades quanto a utilização das técnicas e conteúdos dispońıveis nos mesmos. Como,
por exemplo, o trabalho de Sarkar et al. (2022) que mostra uma análise da utilização de
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funções lambda em planilhas, com base em comentários de usuários retirados das redes
sociais, em especial (com maior porcentagem de comentários) o YouTube.
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3 METODOLOGIA

Este trabalho apresenta uma pesquisa exploratória visando análises quantitativas e
qualitativas a partir das questões de gênero e ensino de programação utilizando VBL, onde
busca-se fazer a coleta de dados do YouTube e as posśıveis relações com outros metadados
que permitem extração de informações nesse âmbito. Para isso, foram estabelecidas etapas
para alcançar os objetivos propostos. A Figura 1 apresenta as etapas da pesquisa.

Figura 1 – Etapas da pesquisa.

Na primeira etapa da pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica a respeito da
utilização do YouTube como ferramenta de ensino, e também voltada as principais técnicas
de análise de interações que estão sendo utilizadas em plataformas de compartilhamento
de conteúdos audiovisuais. Essa etapa buscou esclarecer o estado geral da área de ensino
de programação através de v́ıdeos e buscar formas de identificar padrões e divergências
nas iterações dos usuários nessas plataformas.

Posteriormente, foram definidos os parâmetros de busca na plataforma YouTube
com o intuito de delimitar o escopo da pesquisa. Conforme apresentado nas Seções 1
e 2, os canais cujas pessoas apresentadoras são do gênero feminino possuem, em geral,
menos inscrições. Neste aspecto, foi feita uma busca exploratória por canais de mulheres
que falavam sobre tecnologia1. A partir desses canais, foi posśıvel obter a quantidade de
inscrições por canal. Com isso, foram selecionados os 5 canais produzidos por pessoas do
gênero feminino com o maior quantidade de inscrições. Outros critérios de inclusão foram
estabelecidos com o intuito de estipular um padrão na seleção dos canais e possibilitar
certa proporcionalidade entre a quantidade de comentários dos dois grupos, sendo eles: i)
os canais deveriam possuir no mı́nimo 6 v́ıdeos com mais de 50 comentários em cada v́ıdeo,
e ii) os v́ıdeos deveriam ter como conteúdo principal o ensino de conteúdos de programação.
Após a aplicação dos critérios, foi realizada a busca por v́ıdeos em canais de pessoas do
gênero masculino, visando manter quantidades próximas as de pessoas inscritas e que
cumpriam os critérios de inclusão. Também foram selecionados 5 canais.

1 A lista completa dos canais analisados pode ser conferida clicando aqui

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vFpVLzsgAS7w1HvVcjKvt3NZzJuVq2u3jaQYTGY_bcc/edit?usp=sharing 
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Ao final da etapa de seleção, baseada nos critérios explicitados anteriormente,
foi criada uma base com 5 canais apresentados por homens e 5 canais apresentados
por mulheres. Para cada canal, foram selecionados manualmente 6 v́ıdeos dos canais
selecionados considerando os critérios de inclusão. Após definir os canais que atendiam os
critérios do estudo, foram pesquisados os IDs dos canais, posteriormente utilizados como
parâmetro de requisição na API do YouTube. Para a extração dos comentários dos v́ıdeos,
foi utilizada a API do YouTube, onde, para cada um dos v́ıdeos selecionados, efetuou-se
uma requisição na API com o parâmetro de no máximo 50 comentários, e os resultados
dessas requisições formularam a base de dados utilizada. Vale ressaltar que em alguns
casos, mesmo o v́ıdeo possuindo mais de 50 comentários, a requisição retornou menos de
50 comentários.

A partir disso, foram realizadas coletas de dados extráıdos dos v́ıdeos . Essa etapa
envolveu a obtenção de informações relevantes a respeito das métricas de criação e de
interação com os conteúdos, tais como o número de visualizações, o número de curtidas,
a duração dos v́ıdeos, a presença ou não dos apresentadores ou das apresentadoras nos
v́ıdeos, a data de criação dos v́ıdeos e o teor dos sentimentos contidos nos comentários.
Dados esses que são fundamentais para a construção da base de dados que será utilizada
na análise das caracteŕısticas dos v́ıdeos e na identificação de posśıveis padrões.

A coleta de dados foi conduzida de forma sistemática, considerando critério pré-
estabelecidos, como o tema dos v́ıdeos, a quantidade minima de comentários nos v́ıdeos e
o número de pessoas inscritas dos canais. Após a coleta, foi necessário realizar processos
de tratamento e organização do conjunto, a fim de facilitar a análise automatizada. Esse
processo exigiu a definição de critérios claros que seriam relevantes para o objetivo da
pesquisa. Ao final destas etapas, foi constrúıda uma base de dados estruturada, que foi
utilizada para análises posteriores das caracteŕısticas dos v́ıdeos e a identificação de padrões
relevantes.

Após a criação da base de dados, foram aplicadas técnicas com intuito de identi-
ficar padrões e tendências nos comentários coletados, como também para fazer cálculos
estat́ısticos com relação aos mesmos. Essa fase envolveu a utilização de técnicas de PLN por
meio do uso da interface do Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer , buscando
analisar os sentimentos expressos nos comentários. A análise de sentimentos visa identificar
os sentimentos expressos nos textos de usuários/usuárias nos comentários. Os algoritmos de
classificação de texto são utilizados para determinar se um comentário é positivo, negativo
ou neutro em relação ao conteúdo do v́ıdeo. Essa análise permitiu compreender a percepção
geral dos espectadores em relação ao material apresentado e identificar posśıveis pontos de
atenção com relação as interações presentes nos v́ıdeos. Além da análise de sentimentos,
técnicas de PLN também foram empregadas para a detecção de palavras-chave, mais
especificamente adjetivos, presentes nos comentários, para verificação da frequência de
ocorrência dos mesmos em cada grupo.

A fim de subsidiar a comparação da relação entre os dados de interação nos
v́ıdeos e a média de classificação dos comentários, foi analisada a correlação entre a
metodologia utilizada na produção dos v́ıdeos e a quantidade de comentários recebidos,
bem como a ocorrência de sentimentos positivos ou negativos nos comentários. Essas
análises permitiram uma compreensão mais aprofundada das interações entre os usuários e
os v́ıdeos, permitindo identificar fatores que influenciam nos resultados de classificação. Os
resultados obtidos ao longo do trabalho foram consolidados e disponibilizados em véıculos
de comunicação cient́ıfica, como artigos acadêmicos e conferências da área.



14

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A presente pesquisa se propôs a analisar comentários de v́ıdeos do YouTube. Os
resultados obtidos são referentes a um recorte que separou v́ıdeos de ensino de programação
de canais feitos por homens e canais feitos por mulheres postados na plataforma Youtube.

Os experimentos realizados consistem em: i) uma análise quantitativa das métricas
dos comentários e ii) uma análise qualitativa aplicada a base de comentários.

4.1 Experimento 1: Panorama dos v́ıdeos

Com o intuito de se obter um panorama dos dados dos v́ıdeos retirados dos canais
analisados, foi constrúıdo um mapa de correlação envolvendo os dados dos canais, como
número de curtidas, número de comentários, data de postagem do v́ıdeo, número de
visualizações e a duração dos v́ıdeos. Para permitir a análise, a data dos v́ıdeos que é
retornada com “dia-mês-ano” foi transformada em dias contabilizando a partir da data de
publicação do v́ıdeo.

As figuras 2 e 3 mostram os resultados dessa análise feita a partir dos dados
retirados dos v́ıdeos de homens e dos dados retirados de v́ıdeos de mulheres respectivamente.

Figura 2 – Mapa de correlação - Dados de v́ıdeos de homens

As figuras mostram organizações a partir do gradiente de cores relativamente
parecidos, estipuladas a partir do coeficiente de correlação, onde números acima de 0
mostram uma correlação positiva, ou seja, mostra que o aumento de uma variável está
relacionada ao aumento da outra. Números abaixo de 0 mostram uma correlação negativa,
onde quando uma variável aumenta a outra diminui, e números iguais a 0 mostram
correlação neutra, não há correlação sistemática entre as duas variáveis, fazendo com que
poucas ou nenhuma informação a partir desses dados possam ser inferidas relacionadas ao
aspecto de gênero analisado.

A partir disso, as análises se voltaram aos comentários postados nos v́ıdeos.
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Figura 3 – Mapa de correlação - Dados de v́ıdeos de mulheres

4.2 Experimento 2: Análise quantitativa

Na análise quantitativa, foi inicialmente realizada uma média da quantidade de
caracteres dos comentários dos v́ıdeos. A Tabela 1 apresenta valores estat́ısticos sobre a
quantidade de caracteres em comentários pelo gênero do autor do v́ıdeo. São apresentados
os valores de média, mediana, desvio padrão, máximo e mı́nimo de caracteres.

Tabela 1 – Valores estat́ısticos sobre a quantidade de caracteres em comentários separados
pelo gênero do autor do v́ıdeo.

média desvio padrão mediana máximo mı́nimo
Masculino 122,57 275,74 71 9059 1
Feminino 121,42 165,23 73 2083 1

Com os resultados dessa etapa do primeiro experimento, pôde-se observar que os
v́ıdeos que eram apresentados por YouTubers mulheres, possúıam nos seus comentários uma
média de aproximadamente 121,42 caracteres, sendo uma quantidade menor de caracteres
digitados quando comparada aos 122,57 caracteres em média que foram apresentados nos
comentários dos v́ıdeos feitos por Youtubers homens.

Conforme o cenário apresentado na Tabela 1, embora a média e a mediana da
quantidade de caracteres em comentários para amostras de v́ıdeo de pessoas do gênero
masculino e feminino sejam próximas, a quantidade máxima de caracteres e o desvio
padrão das amostras para v́ıdeos de pessoas do gênero masculino são substancialmente
maiores que os das amostras para o feminino. Dessa forma, os comentários usuais na
plataforma não apresentam uma tendência com relação ao tamanho com base no gênero
da pessoa apresentadora, porém os comentários com maior quantidade de caracteres estão
presentes nos v́ıdeos de canais de pessoas do gênero masculino.

A segunda etapa de análise do primeiro experimento foi baseada na ocorrência
de perguntas nos comentários. É importante ressaltar que para essa etapa não foram
contabilizadas mais de uma pergunta por comentário, fazendo uma classificação booleana
de ”contem”ou ”não contém”, com base na ocorrência do caractere de interrogação existente
no comentário. Isso se deve ao fato de que o método de detecção de perguntas feito na base
de dados completa utiliza a verificação da ocorrência do ponto de interrogação (“?”) para



Caṕıtulo 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 16

definir se o comentário é ou não uma pergunta. Deste modo, não foi contabilizado, portanto,
comentários com mais de uma pergunta e nem mesmo comentários que não continham o
caractere. Nessa análise, pode-se verificar que aproximadamente 23,09% dos comentários
de v́ıdeos de homens apresentavam pelo menos uma pergunta, enquanto os v́ıdeos de
mulheres apresentavam uma porcentagem ligeiramente menor com 20,74% dos comentários
sendo classificados como pergunta, mostrando novamente uma diferença pequena, mas que
deve ser considerada, entre os resultados dos dois conjuntos de comentários.

Na terceira etapa do primeiro experimento, foi realizada uma análise quanto aos
sentimentos contidos nos comentários. A a classificação de sentimentos foi feita com o uso
do GPT, utilizando a interface ChatGPT, as diferenças foram pequenas.

Com base na literatura, a prinćıpio foram selecionadas a API Komprehend e a
API GPT (a partir da interface com o ChatGPT – por ser uma versão gratuita). Para
auxiliar na decisão sobre qual API seria melhor para a análise do domı́nio português e
comentários de v́ıdeos no YouTube, algumas análises estat́ısticas foram realizadas.

Para verificar a eficácia dos modelos utilizados, foram selecionados os 10 últimos
comentários do retorno de cada v́ıdeo e efetuada uma análise manual desta base. A base
foi composta por 300 comentários retirados dos v́ıdeos de homens e 300 comentários de
v́ıdeos de mulheres. Nessa etapa, duas pessoas classificaram os sentimentos em positivo,
negativo ou neutro. Posteriormente, foram utilizadas métricas de verificação estat́ıstica de
acurácia, recall e F1-score, dos resultados dos modelos, tomando como base de comparação
a classificação das pessoas avaliadoras.

A Tabela 2 mostra o resultado da análise. Com relação ao recorte de base de 600
comentários, notou-se que o GPT, a partir do uso do ChatGPT, realizou uma classificação
superior ao Komprehend. Deste modo, optou-se pelo uso do GPT para realizar o percentual
dos sentimentos.

Tabela 2 – Comparativo de API para análise de sentimento.

acurácia precisão recall f1-score
GPT (ChatGPT) 73,33% 79,74% 73,33% 71,33%
Komprehend (komprehend.io) 50,00% 55,85% 50,00% 49,28%

A medida de acurácia permite verificar a proporção de acertos de um modelo com
relação aos resultados alvo, ou seja, os resultados “corretos” que se espera. Nesse caso em
espećıfico, os resultados alvo são as classificações feitas manualmente por um avaliador
e uma avaliadora. Contudo, por ser um conjunto de dados desbalanceado, a medida de
eficácia dos modelos não é consistente apenas com a acurácia. Em um conjunto de dados
desbalanceados, o modelo pode ter uma acurácia alta simplesmente por classificar todo o
conjunto com a classe mais recorrente.

A medida de precisão mostra a proporção entre as ocorrências de classificação
correta em uma classe e a quantidade de ocorrências total daquela classe, mostrando, por
exemplo, quantos comomentários classificados como “positivo” pelo modelo era de fato da
classe “positivo”. Uma alta precisão indica que o modelo é eficaz na identificação correta
das instâncias de uma dada classe, minimizando assim os falsos positivos.

O recall, ou sensibilidade, mostra a relação de quantos comentários de uma dada
classe foram classificados como tal, por exemplo, quantos comentários que são “positivo”
foram classificados como “positivo”. Em termos simples, um recall alto indica que o modelo
está minimizando a quantidade de falso-negativos.

O F1-score combina a precisão e o recall em uma única pontuação, proporcionando
uma visão equilibrada do desempenho do modelo. Essa métrica é especialmente útil quando
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há um desequiĺıbrio nas classes do conjunto de dados, pois leva em conta tanto os falsos
positivos quanto os falsos negativos.

Os gráficos da Figura 4 trazem a comparação entre as classificações feitas pelo
chatGPT entre os comentários de v́ıdeos de homens e comentários de v́ıdeos de mulheres,
esses comentários foram classificados em “positivo”, “negativo” e “neutro”.

Figura 4 – Análise de sentimentos dos comentários (Homens X Mulheres).

As diferenças apresentadas entre as médias foram pequenas com relação aos
comentários “positivo” quando comparados os resultados médios dos sentimentos em
comentários de v́ıdeos apresentados por homens e apresentados por mulheres, variando
apenas 0.7%, com a maior porcentagem sendo dos comentários em v́ıdeos de mulheres.
Já no que se refere aos comentários em que o sentimento contido neles foi classificado
como negativos houve um aumento de 1,5% no grupo de comentários de v́ıdeos de Homens
quando feita uma comparação aos sentimentos da mesma categoria em comentários em
v́ıdeos de mulheres.

Uma parcela significativa dos comentários possúıa uma classificação de “neutro”.
Essa ocorrência, na classificação “neutro” pode ser reflexo do fato de os conteúdos serem
educativos e/ou tutoriais, o que resulta em uma porcentagem significativa de comentários
expressando dúvidas e/ou fazendo pontuações sobre o conteúdo assim como opiniões das
pessoas usuárias. Estes textos não carregam, necessariamente, uma carga sentimental
positiva ou negativa em seu conteúdo, podendo ser um motivo que justifique o volume
apresentado de comentários que apresentaram a classificação ”neutro”. De modo geral as
comparações entre os comportamentos expressos nos comentários apresentaram-se bastante
consistentes quando analisadas as duas categorias de criadores de v́ıdeos no recorte de
gênero.

4.3 Experimento 3: Análise qualitativa

Visando a melhor compreensão dos resultados, também foram realizadas análises
qualitativas. Ainda com o apoio do GPT, foi solicitada a extração dos adjetivos dos
comentários dos v́ıdeos da base de comentários selecionada para este trabalho. Os adjetivos
foram coletados e processados para gerar nuvens de palavras e permitir análises acerca
dos diferentes termos utilizados nas bases. Por fim, manualmente, foram selecionados
alguns comentários que permitem uma discussão acerca de gênero nos v́ıdeos analisados.
O uso das ferramentas para a execução da pesquisa foram o Google Collaboratory1 como

1 https://colab.google
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ambiente de desenvolvimento e a linguagem de programação Python2. A escolha dessas
ferramentas se direcionou pelo fato de a linguagem Python possuir bibliotecas voltadas
para a análise de dados, e o Collaboratory ser de fácil acesso e uso.

Com relação à parte qualitativa, a primeira análise realizada foi referente aos
adjetivos presentes nos comentários. A Figura 5 apresenta as nuvens de palavras constrúıdas
a partir dos comentários. A palavra de agradecimento “Obrigado” é vista com maior
destaque tanto nos v́ıdeos de mulheres quanto nos v́ıdeos de homens. Além disso, palavras
como ”Bom” e “Didática” (Figura 5b) apareceram também em destaque em v́ıdeos de
mulheres, enquanto nos v́ıdeos de homens as palavras “Bom” e “Melhor” (Figura 5a)
estavam em destaque na nuvem de palavras.

(a) Vı́deos de Homens (b) Vı́deos de mulheres

Figura 5 – Palavras frequentes em v́ıdeos de homens e mulheres.

Ainda com relação a uma análise qualitativa dos dados, foi feita uma busca
com algumas palavras, a saber: i) linda ou lindo; ii) gata ou gato; iii) bonita ou bonito;
iv) namorar; v) cabelo; vi) olhos e; vi) voz. As palavras dizem respeito a adjetivos e
caracteŕısticas f́ısicas, além do verbo que indica relacionamento. Tal busca foi feita para
verificar se os comentários, independente de transmitir um sentimento positivo ou negativo,
trazia cunho sexista. Das palavras que continham um valor simbólico relacionado a aspectos
f́ısicos que foram buscadas no conjunto de comentários, ouve a ocorrencia de somente
um comentário com relação à aparência dos homens (“Que prof. GATO hahaha”) e pelo
menos 19 comentários que envolvem alguma caracteŕıstica f́ısica/estética da mulher ou
que indicam interesse em relacionamento. A Tabela 3 apresenta esses comentários.

4.4 Discussão dos resultados

O trabalho trouxe uma discussão acerca das questões de gênero em v́ıdeos que
trazem como temática o ensino de programação. A pesquisa foi motivada, uma vez
que a literatura apresenta várias questões de cunho sexista na área de computação. A
análise quantitativa a partir da base de dados levantada para este trabalho apresentou
resultados semelhantes para homens e mulheres. Em um determinado momento aparentou
até motivador e contraditório com resultados anteriores. Ao analisar dados dos comentários,
como a possibilidade do comentário ser uma pergunta ou até mesmo a quantidade média
de caracteres por comentários, não é notada uma diferença no comparativo de gênero, uma
vez que os resultados são praticamente iguais.

Caminhando para a análise de sentimentos, os percentuais obtidos nas duas bases
foram novamente semelhantes. Nota-se que, em geral, comentários de v́ıdeos que envolvem
programação de computadores trazem um sentimento positivo ou neutro. Tal resultado
é motivador no aspecto de VBL, uma vez que são raros os comentários negativos e que

2 https://www.python.org
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Tabela 3 – Comentários que envolvem caracteŕısticas da apresentadora ou indicam interesse
em relacionamento.

Comentários em v́ıdeos de mulheres
Ela é tao linda q tenho q ver o video 2x pra prestar atenção.

Além de linda e simpática ensina muito!
Nem sei o que vc ta falandokkkk mais fico te asistindo por que te acho linda d+

tão linda apaixonado por vc kakaka ganhou 1 escrito kk

Voz meiga, inteligente e linda, tô apaixonado !????
LINDA E INTELIGENTE

Meu Deus, que mulher linda...... Infelizmente o meu modo Gado foi ativado
n tem como prestar atenção na aula vei, ela é linda demais ;3

Linda e programadora...Ta usando cheater no jogo da vida UHAUHAUAHUAHAU

Nossa que gata é essa
Sempre vejo varios videos seus, muito boa a didatica..<br>ps: vc tá mt gata nesse video mds

Cabelos lindos
Playlist maravilhosa!!! Adorei sua voz!!

Voz meiga, inteligente e linda, tô apaixonado !????

Muito bom, sua voz é muito boa de se ouvir, ela não vai me extressar
Parabéns você ensina muitos bem com uma voz bem netidez que faz com que a pessoa entenda bem
a tonalidade da sua voz
Além de bonita muito inteligente

num entendi nada....... professora bonita demais, tive que deixar só o audio.....áı entendi tudo........
p.s. Brincadeira! nasceu pra ser professora!!!!!

Ta bonita la profe

pessoas que interagem nestes v́ıdeos tem, geralmente, o intuito de tirar dúvidas ou fazer
ponderações positivas acerca daquele conhecimento.

Por outro lado, na análise qualitativa, notam-se diferenças que são omitidas a partir
dos resultados quantitativos. Com relação às palavras, o termo “Didática” é repetidamente
colocado em v́ıdeos de pessoas do gênero feminino. Não é posśıvel afirmar, mas talvez
cause uma certa surpresa de ter mulheres explicando sobre assuntos classificados como
hard skills e vistos mais frequentemente ministrados por homens. De fato, as pesquisas
apresentam que os canais de homens são mais populares (AMARASEKARA; GRANT,
2019), porém não há dados que comprovem serem superiores em qualidade que os canais
de mulheres.

Não obstante, termos como ”simpática”, ”linda”, ”bonita”, ”gata” também figuram
entre a nuvem de palavras dos v́ıdeos de mulheres. Tais adjetivos são frequentemente
empregados ao se referir a imagem feminina idealizada socialmente. Assim, é percept́ıvel
a existência de vieses impĺıcitos nos papéis de gênero relacionados às figuras femininas
e masculinas, i.e, os adjetivos expressam a forma com que as pessoas vislumbram o que
é feminino e o que é masculino, de modo que para o público masculino, por exemplo, o
adjetivo “lindo” não foi pontuado no aspecto de beleza f́ısica.

Considerando as manifestações de pessoas usuárias por meio dos comentários
atribúıdos às apresentadoras do gênero feminino (como apresentado na Tabela 3), o teor
destes corroboram para evidenciar a existência de violências simbólicas e sexistas nos
canais de comunicação, mesmo que aconteçam de maneira velada. Nesse sentido, apesar
de adjetivos relacionados à didática terem sido evidenciados nos v́ıdeos femininos, há
comentários que sinalizam uma posśıvel deslegitimação e desqualificação do conhecimento
disseminado em v́ıdeo, a exemplo do comentário “Nem sei o que vc ta falandokkkk mais
fico te asistindo por que te acho linda d+”. Portanto, isso suscita discussões quanto à
objetificação e vulnerabilidade de mulheres, mesmo em mı́dias sociais, em que adjetivos
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como “linda”, “gata”, “bonita” são usuais para denotar pontos positivos e/ou neutros relaci-
onados a um v́ıdeo. Conforme Costa e Carvalho (2020), esta posição de vulnerabilidade no
YouTube está atrelada a preconceitos e estereótipos decorrentes de processos socioculturais,
econômicos e poĺıticos que também possuem efeito na esfera da Internet.

Deste modo, ainda que o assunto de um v́ıdeo seja algo de interesse da comunidade,
discutindo, muitas das vezes, aspectos técnicos relacionados ao ensino de programação,
parte das pessoas comentadoras atribuem pouca seriedade ao tema. São enfatizados
aspectos como voz, cabelo e/ou outros adjetivos empregados na sociedade para representar
caracteŕısticas tidas como “femininas” no imaginário social, consequentemente, resultando
em discussões mais rasas sobre o tópico abordado nos v́ıdeos.

Os resultados também permitem trazer como discussão que assuntos que envolvem
gênero nem sempre é posśıvel de observar se há ou não diferenças somente a partir de
dados quantitativos. Tal análise deve servir como reflexão para que trabalhos futuros se
atentem às posśıveis violências simbólicas e/ou de mensagens de cunho sexistas e discursos
de ódio que podem ser interpretadas por classificadores como mensagens positivas.

Os resultados da pesquisa indicam que existem semelhanças e diferenças nos
comentários em v́ıdeos de ensino de computação produzidos por homens e por mulheres.
Em termos de análise quantitativa, não houve diferenças significativas entre os gêneros
em relação à média de caracteres nos comentários, presença de perguntas nos comentários
e sentimento geral expresso nos comentários. Tanto homens quanto mulheres receberam
predominantemente comentários positivos e neutros.

No entanto, a análise qualitativa revelou alguns padrões distintos. A análise da
nuvem de palavras mostrou que as palavras em destaque nos v́ıdeos produzidos por homens
e mulheres se assemelham, porém as palavras que possuem menos frequência trazem
questões de gênero. A análise qualitativa também revelou comentários que focavam na
aparência e caracteŕısticas f́ısicas das apresentadoras, indicando a presença de comentários
objetificadores e sexistas. Esses resultados sugerem que, embora haja semelhanças na
análise de sentimento e no engajamento nos comentários de v́ıdeos de ensino de programação
em geral, também existem dinâmicas espećıficas de gênero. As mulheres podem enfrentar
desafios adicionais relacionados à objetificação e estereótipos de gênero, que podem
se manifestar na forma de comentários que focam em sua aparência no lugar de suas
habilidades com o conhecimento. Os resultados destacam a importância de refletir acerca
de preconceitos de gênero e promover ambientes inclusivos no campo da educação em
programação.

É importante ressaltar que essa pesquisa representa uma análise espećıfica com base
em uma amostra limitada de v́ıdeos e comentários. Os resultados devem ser interpretados
no contexto do estudo e podem não ser generalizáveis para todos os v́ıdeos de ensino de
programação ou canais do YouTube. Outra limitação é que a classificação de sentimentos foi
feita com a interface ChatGPT, sendo que a técnica que alimenta a interface é classificada
como não determińıstica. Pesquisas futuras com conjuntos de dados maiores e mais diversos
podem fornecer uma compreensão mais abrangente das dinâmicas entre gênero, comentários
e educação em programação no YouTube.
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Com o aumento da quantidade de dados analisados, fica cada vez mais evidente
a necessidade de se debruçar sobre esses dados a fim de entender um pouco melhor os
processos de troca interpessoal nos meios de comunicação digital. A partir disso, busca-se
através desse trabalho inicialmente uma revisão da literatura com o intuito de entender o
panorama atual do uso de ferramentas na classificação de textos. Assim como também
proporcionar uma base para a execução de próximos trabalhos, bem como para servir de
arcabouço para outras pesquisas no ramo.

Juntamente com isso, fazer a criação de uma base de dados contendo informações
sobre v́ıdeos de ensino de programação na plataforma YouTube. Dados como duração
dos v́ıdeos, ı́ndices de interação, didática utilizada, etc. farão parte dessa base de dados.
Além disso, refinar os parâmetros de avaliação e criação dessa base de dados para obter
um conjunto de dados com maior confiabilidade, aumentando a representatividade de
resultados mais condizente com a realidade.

Com a criação de uma base de dados com comentários dos v́ıdeos, espera-se aplicar
diversas técnicas de classificação de texto, buscando identificar caracteŕısticas com relação
às percepções dos usuários, assim como tendências que possam estar presentes nos mesmos.
A partir disso ter um panorama que possa direcionar conclusões a respeito do cenário
atual em se tratando de v́ıdeos de ensino de programação.

Ao fim espera-se ter um conjunto de informações a respeito das relações entre os
formatos e caracteŕısticas dos v́ıdeos de ensino de programação existentes na plataforma
YouTube e as métricas de interatividade e feedback da plataforma. Ao término, espera-se
obter uma melhor compreensão do que os dados disponibilizados podem nos providenciar
de informações relevantes e que podem servir para direcionar o ensino de programação
através de v́ıdeos.
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CARDOSO, É. E. C.; DAVID, T. de. A falta de profissionais de tecnologia de informação
no mercado de trabalho. Uma Nova Pedagogia para a Sociedade Futura, p. 697–700, 2016.
Citado na página 1.

CARLISLE, M. C. Using you tube to enhance student class preparation in an
introductory java course. In: Proceedings of the 41st ACM Technical Symposium
on Computer Science Education. New York, NY, USA: Association for Computing
Machinery, 2010. (SIGCSE ’10), p. 470–474. ISBN 9781450300063. Dispońıvel em:
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Editoração Eletrônica LTDA-ME), 2016. Citado na página 3.

MULLEN, T.; COLLIER, N. Sentiment analysis using support vector machines with
diverse information sources. In: Proceedings of the 2004 conference on empirical methods
in natural language processing. [S.l.: s.n.], 2004. p. 412–418. Citado na página 7.

NADKARNI, P. M.; OHNO-MACHADO, L.; CHAPMAN, W. W. Natural language
processing: an introduction. Journal of the American Medical Informatics Association,
BMJ Group BMA House, Tavistock Square, London, WC1H 9JR, v. 18, n. 5, p. 544–551,
2011. Citado na página 6.

NISSENSON, P. M. et al. Creation of an online video tutorial library at a state university.
In: 2019 ASEE Annual Conference & Exposition. [S.l.: s.n.], 2019. Citado na página 9.
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