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APRESENTAÇÃO

A constante inovação tecnológica tem produzido o ininterrupto avanço da 
estética comunicacional. Tal fato induz a reflexão sobre como uma age sobre a 
outra, como se interligam e como evoluem em conjunto.

Novos pensadores se debruçam sobre os inúmeros aspectos de técnicas 
que conectam à informação e à comunicação, refletindo sobre o aprimoramento, 
as vantagens e desvantagens decorrentes desta implexa e vasta gama de dados. 

Essas reflexões podem ser encontradas na coleção Tecnologias e Estéticas 
da Comunicação no Brasil, que chega ao seu segundo volume.

Desta feita, são dezenove artigos, que abordam temas como a 
descaracterização da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) durante a gestão do 
presidente Michel Temer, a (Des)Informação na imprensa brasileira,  até os memes, 
como ressignificação de discursos até então dominantes.

O marketing eleitoral, a partir da revolucionária campanha de Barak Obama 
à Presidência dos Estados Unidos, e o ensino da construção de documentários, são 
outros aspectos da comunicação social que são ofertados neste volume juntamente 
como temas que envolvem a engenharia didática da comunicação, narrativas 
jornalísticas, estéticas, linguagem simbólica, mídias,  práticas socioculturais, 
migrantes venezuelanos, signos, estereótipos, cibercultura, tecnologias da 
informação, discursos ideológicos, transmídia, empoderamento, gênero entre outros. 

Ampliar a noção de tecnologias e estéticas da comunicação no Brasil nos 
permite, também, conhecer e questionar novas fronteiras entre determinados 
conceitos tais, já que, nas práticas e teorias emergem o tempo todo. É a partir destas 
inquietações que buscamos compartilhar novas descobertas teóricas e práticas. 

Edwaldo Costa
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doi
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RESUMO: A crise humanitária pela qual a 
Venezuela passa gerou intenso fluxo migratório 
na América Latina. No Brasil, migrantes e 
refugiados têm provocado conflitos que muitos 
meios de comunicação difundem, em regra, 
superficial e incorretamente, do que resultam 
conceitos destorcidos e desinformação. O 
objetivo deste artigo é apontar a influência da 
imprensa na concepção que muitos brasileiros 
constroem da situação dos migrantes e 
refugiados venezuelanos no Brasil, resultando 
muitas vezes no fomenta da xenofobia. 
PALAVRAS-CHAVE: No Brasil. Tecnologia. 
Migrantes e refugiados. Influência da imprensa. 
Desinformação.

XENOPHOBIA AGAINST VENEZUELAN 
MIGRANTS AND REFUGEES 

STIMULATED BY THE DISINFORMATION 
OF THE PRESS IN BRAZIL

ABSTRACT: The humanitarian crisis that 
Venezuela is going through has generated 

an intense migratory flow in Latin America. In 
Brazil, migrants and refugees have caused 
conflicts that many media outlets, as a rule, 
superficially and incorrectly, result in distorted 
concepts and misinformation. The purpose of this 
article is to point out the influence of the press 
on the conception that the Brazilian population 
constructs of the situation of Venezuelan migrants 
in Brazil, showing that it often fosters xenophobia.
KEYWORDS: Communication in Brazil; 
Technology; Migrants and refugees.  Influence of 
the press. Disinformation. 

INTRODUÇÃO
A situação da população venezuelana 

contraria o Art. 25 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos: 

Toda a pessoa tem direito a 
um nível de vida suficiente 
para lhe assegurar e à sua 
família a saúde e o bem-
estar, principalmente quanto 
à alimentação, ao vestuário, 
ao alojamento, à assistência 
médica e ainda quanto aos 
serviços sociais necessários, 
e tem direito à segurança no 
desemprego, na doença, na 
invalidez, na viuvez, na velhice 
ou noutros casos de perda de 
meios de subsistência por 
circunstâncias independentes 
da sua vontade (Declaração 
Universal dos Direitos 
Humanos, 1948, p.123). 

A Lei no 9.474, de 1997, reconhece como 
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refugiado (inciso I do Art. 1o) quem, “devido à grave e generalizada violação de 
direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio 
em outro país” (Brasil, 1997). Por sua parte, a Lei 13.445, de 2017, estabelece 
o paradigma da defesa dos Direitos Humanos na política de migração no Brasil, 
fazendo referência à constitucionalidade da dignidade humana; garante ao imigrante 
a inviolabilidade de sua vida e o direito à igualdade e segurança (Brasil, 2017). 

Nesse contexto, a Venezuela é o quarto país na lista das nacionalidades 
que mais têm pedido refúgio no Brasil, segundo levantamento da Organização das 
Nações Unidas (ONU), divulgado em 2018. No mesmo ano, a prefeita de Boa Vista-
RR denunciou o risco de perda de controle de gestão da cidade, caso não houvesse 
distribuição desses migrantes por outras cidades brasileiras (BBC, 2018). 

A crise na Venezuela está diretamente ligada às reservas de petróleo que 
foram descobertas na Venezuela no começo do século XX e, desde então, tornaram-
se a principal fonte de riqueza do país sul-americano. Trata-se do país com a maior 
reserva de petróleo do mundo, o que é significativo para os interesses econômicos 
globais. 

O que se mostra relevante aqui é a forma como os fatos aconteceram, como 
acontecem e como são noticiados em prol da indução de determinada perspectiva 
acerca de um acontecimento social extremo, considerando os movimentos 
migratórios, como têm sido dirigidas, no Brasil, as ações em favor dos refugiados; 
como os acontecimentos são mostrados nos veículos de comunicação e como 
as posturas adotadas pelos meios de comunicação influenciam a percepção da 
população brasileira sobre o tema. 

Este trabalho se justifica pela relevância quanto aos direitos humanos 
e também, no escopo da Comunicação, ao revelar, no caso específico, certo 
adestramento pela imprensa da mentalidade da população, o que suscita discussão 
também nas áreas sociais e dos estudos culturais. 

A ênfase na mídia comercial – predominante na distribuição de informações 
a partir de núcleos geradores de discursos – justifica-se pelo papel quase absoluto 
dessas organizações na difusão de eventos que se passam em um estado distante 
dos principais centros de decisão brasileiros. O tema se insere no conjunto das 
tensões que envolvem o relacionamento do Brasil com o país vizinho e, de maneira 
ampla, a política continental. 

Tomou-se como objetivo geral apontar a influência exercida pela imprensa na 
concepção que a população brasileira constrói da situação dos migrantes e refugiados 
venezuelanos no Brasil, considerando-se as ações adotadas pelo Estado brasileiro. 
Nesse sentido, cabe, ainda, analisar brevemente a trajetória venezuelana para a 
atual crise humanitária; levantar considerações acerca dos processos migratórios e 
de situações de refúgio; abordar a situação dos venezuelanos no Brasil, as ações do 
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Estado brasileiro e a apresentação dada por jornalistas ao tema. 
Desse modo, entende-se que o papel exercido pelo jornalismo nas sociedades 

é relevante, e, por isso mesmo, deve ser continuamente analisado no âmbito 
acadêmico. É nessa perspectiva que se adotou a metodologia qualitativa, baseada 
na pesquisa bibliográfica e documental, analisando-se tanto fontes históricas 
e conceituais, quanto os dados apresentados por entidades governamentais, 
particularmente os da Operação Acolhida. 

Foram também selecionadas notícias sobre os fatos, a partir de buscas 
na internet, utilizando-se como descritores os termos Venezuela, venezuelanos, 
refugiados, xenofobia e migração. Ou seja, o artigo analisa notícias de veículos 
diversos, jornais regionais, nacionais, portais na internet e revistas. Não houve 
delimitação de quais páginas seriam analisadas, mas deve-se ter em mente que 
foram agrupadas mediante a análise inicial de seus títulos. Não se pretende, contudo, 
esgotar o assunto, haja vista a impossibilidade de formulação finalizada sobre 
questões que se desenvolvem ainda, diariamente, com possibilidades constantes 
de mudanças de rumos. 

MIGRANTES E REFUGIADOS MAL RECEBIDOS 
Casos relacionados à xenofobia são, em grande medida, estimulados pela 

mídia no mundo inteiro, e, como aponta Lanyi (2012), na Itália, quando acontece 
um estupro ou homicídio cometido por italiano, não se divulga nome, mas quando 
a infração é cometida por estrangeiro, divulga-se nome, sobrenome, naturalidade e 
foto, o que faz com que o preconceito saia das ruas para os meios de comunicação, 
influenciando mais pessoas. Naquele ano, um escritor italiano atirou contra 
imigrantes senegaleses, deixando, além dos feridos, dois mortos. Os senegaleses 
se reuniram em protestos nas ruas, e a polícia atuou com pancadaria, conforme 
testemunhou uma repórter brasileira no local. A mídia divulgou a situação como 
um acerto de contas com os “vu compra?”, apelido dado aos senegaleses porque 
trabalhavam como ambulantes nas ruas. A ideia do acerto de contas sugere que os 
senegaleses fossem devedores de algo para a sociedade italiana. 

Outro caso que poderia ser relevante é o da repórter húngara Petra László 
(G1, 2016), indiciada por ter agredido refugiados da Sérvia, quando transpunham a 
fronteira. O vídeo com a atuação da repórter se espalhou pelo mundo, mostrando 
o momento em que ela colocou o pé na frente de um pai que corria com seu filho 
nos braços, e quando chutou uma criança. Ou seja, nota-se que situações como 
as ocorridas no Brasil não são contrárias ao que acontece no resto do mundo, e 
é nesse sentido que se torna cada vez mais relevante abordar a forma como os 
profissionais da Comunicação transmitem as informações e como essa transmissão 
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pode interferir nas concepções populares em torno dos refugiados. 
Nolasco (2016, p. 3) define a migração como “a deslocação de seres 

humanos no espaço e tempo que, percorrendo pequenas ou grandes distâncias, no 
decorrer de um curto ou longo período de tempo, mudam de residência”, havendo 
tipologias e classificações diferenciadas – dentre as quais se configura a situação do 
refugiado –, que são direcionadas segundo a contextualização, situação econômica, 
voluntariedade, motivações e outras condições. 

Somente no primeiro semestre do ano de 2018, o Chile recebeu mais de 
124.000 venezuelanos, ao passo que recebeu, em 2017, cerca de 177.000. Os 
países da América Central, exceto a Costa Rica, exigem visto para a entrada de 
venezuelanos. Os Estados Unidos despontam como proposta de asilo para os 
refugiados, e em 2015 houve cerca de 5.000 pedidos, contra aproximadamente 
14.000 em 2016, e 27.000 em 2017. 

Previsto nas legislações internacionais e nacionais, o refúgio é admitido em 
caso de deslocamento forçado causado por perseguição devido à raça, religião, 
nacionalidade ou opção política. 

O ESTADO BRASILEIRO E A IMPRENSA 
O Brasil é um país imigrantista, termo usado por Figueredo e Zanelatto (2017). 

Especialmente após a proibição do tráfico de escravos e, depois da abolição da 
escravatura, em 1888, imigrantes de diversas partes do mundo – Itália, Alemanha, 
Japão, Espanha, entre outros – vieram em busca de trabalho e oportunidades 
de renda. Fugiam das crises agrícolas, da opressão fiscal, do desemprego, da 
deficiência dos sistemas econômicos, etc. O ingresso era incentivado. Tratava-se 
de desenvolver a economia brasileira e povoar o território. 

Após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, o Brasil acolheu 
mais uma vez um grupo de imigrantes, principalmente europeus e japoneses, 
que buscavam se afastar da destruição e das dificuldades de reconstrução do 
que ficara em escombros; mas, nas décadas de 80 e 90, o processo migratório se 
inverteu, com brasileiros fugindo da crise econômica e social que assolou o país. 
Conforme Figueredo e Zanelatto (2017, p. 81), “o projeto de desenvolvimento da 
matriz industrial”, simultaneamente à “crise da dívida externa, o redirecionamento de 
capitais, a falência financeira do Estado brasileiro, agravando-se frente à inexistência 
de um novo projeto nacional”, foram os fatores motivadores da emigração. 

Após a ascensão de Fernando Henrique Cardoso, com a estabilização 
relativa da moeda, o país começou a apresentar taxa de crescimento positiva. 
Durante os oito anos deste governo, o Brasil alcançou posições entre 8a e 13a 
economia mundial. As políticas sociais e econômicas adotadas pelo governo 
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seguinte, garantiram certa estabilidade e ampliação dos programas sociais. Se 
na década de 90 o Brasil era devedor do Fundo Monetário Internacional – FMI –, 
ao final dos oito anos do governo Lula, o país tinha se tornado credor do FMI, e 
ocupava a posição de 7ª economia mundial. Portanto, esse crescimento brasileiro 
das duas últimas décadas tem despertado a atenção de diversos países do mundo 
e, consequentemente, atraído imigrantes. 

Entretanto, apesar de ser o maior país da América Latina, diferente do 
que mostram muitos veículos de comunicação, o Brasil está longe de ser um dos 
principais destinos da diáspora venezuelana, segundo dados da agência da ONU 
para Refugiados (ACNUR) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM), 
divulgados em novembro de 2018, entraram na Colômbia mais de um milhão, no 
Peru, 500 mil, no Equador mais de 220 mil, na Argentina mais de 100 mil, no Chile 
mais de 100 mil, no Panamá mais de 100 mil e no Brasil também mais de 100 mil 
venezuelanos. 

Segundo Vilardaga (2018), da Revista Isto É, em agosto de 2018, 128 
mil venezuelanos haviam entrado no Brasil, e 70 mil permaneciam em Roraima, 
considerando-se um fluxo de 500 pessoas atravessando a fronteira diariamente. 

Durante o período em que a fronteira esteve aberta em 2019, do início de 
janeiro até 21 de fevereiro, a média diária de chegadas ao território brasileiro foi de 
521 pessoas. As saídas diárias foram estimadas em 127. Já no período em que a 
fronteira esteve fechada, de 22 de fevereiro até 9 de maio, por rotas clandestinas 
a média diária de entradas foi de 372 pessoas, ao passo que as saídas ficaram em 
56. Na sexta-feira, 10 de maio de 2019, quando a fronteira foi reaberta - só a do lado 
venezuelano que esteve fechada -, militares da Operação Acolhida registraram a 
entrada de 893 venezuelanos. 

No Brasil, a capital Boa Vista é a cidade que mais recebe os refugiados 
venezuelanos atualmente. Enviada especial do Jornal Estado de São Paulo, 
Cambricoli (2018) atesta que o quadro dramático vivido pelos venezuelanos acaba 
por dividir a opinião da população: uma parte apoia a prefeita Suely Campos e clama 
pelo fechamento da fronteira, declarado incogitável pelo então presidente Temer 
e pelo o ministro Sergio Etchegoyen, do GSI, e outra “alerta que os estrangeiros 
também estão sendo vítimas da falta de estrutura já existente nos serviços públicos 
municipais, estaduais e federais”. A reportagem demonstra os números em termos 
de furtos e homicídios na cidade a partir de 2015, declarando o aumento de 3.191 
furtos e 43 assassinatos naquele ano, para 6.443 furtos e 117 assassinatos no ano 
de 2017. 

Nesse contexto, Presse (2018) aponta que um grupo de brasileiros 
responsabiliza os venezuelanos pelo aumento da criminalidade, além de estarem 
competindo pelos empregos e pelos leitos hospitalares. Isso acirrou conflitos, 
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fazendo com que esse grupo de brasileiros incendiasse acampamentos dos 
migrantes e refugiados, perseguindo-os até a fronteira. 

Os desentendimentos entre o governo estadual e o governo federal, somado 
às notícias e reportagens sem apuração a respeito da crise humanitária dos 
migrantes e refugiados venezuelanos fomentam opiniões xenofóbicas, conforme se 
pode constatar na figura 1, a seguir.

Figura 1 – Manchetes imprensa regional e nacional

Fonte: Roraima 24H (2018) e Folha de São Paulo

As informações publicadas acima pela imprensa nacional e regional 
colocam toda a responsabilidade de sobrecarga do serviço público e violência nos 
venezuelanos. O Roraima 24H tem 94.886 seguidores, um número considerável, 
pois Boa Vista tem cerca de 370 mil habitantes. A página ainda usa o termo “venecas” 
e faz orientações. 

A figura 2 é outro exemplo de reportagem veiculada que menciona entrada de 
mil venezuelanos por dia, contrariando a estatística da Polícia Federal. A reportagem 
também não exibe gráfico mensal ou anual do aumento da violência e muito menos 
provas de que o sistema de saúde de Roraima fosse perfeito antes da chegada dos 
migrantes. 
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Figura 2 – Notícias culpam migrantes por aumento de doenças e violência

Fonte: Band News (2018)

Notícias como essas podem ter motivado moradores de Pacaraima a 
expulsar adultos, crianças e idosos venezuelanos, depois que um comerciante 
brasileiro foi assaltado e agredido, supostamente por um migrante; uma situação de 
comoção local, que exaltou os ânimos dos brasileiros, mas, por outro lado, também 
comprovou a violência instigada nos moradores locais. 

A Revista Veja publicou a situação, deixando declarado que estavam sendo 
pautadas em mensagens recebidas por meio de grupos do aplicativo WhatsApp 
(figura 3). No título da notícia consta a mensagem do fechamento do comércio 
de Pacaraima, enquanto em letras miúdas abaixo da imagem, aponta-se que os 
acampamentos venezuelanos foram destruídos. 

Figura 3 – Imprensa relata agressão

Fonte: Revista Veja (2018)
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Outro fato que merece repulsa foi que alguns veículos de comunicação 
brasileiros culparam os migrantes e refugiados venezuelanos pela volta do sarampo 
ao Brasil. Reportagens sem fundamento e apuração certamente fez aumentar a 
raiva dos brasileiros pelos vizinhos venezuelanos. Uma reportagem posterior, feita 
com averiguação e pesquisa, comprovou que a volta do sarampo ao Brasil não 
estava relacionada aos migrantes e refugiados venezuelanos. 

A informação jornalística muitas vezes reflete na construção de significados 
pela sociedade. Por isso, é imprescindível se atentar aos (auto)preconceitos, as 
ideologias e as restrições criadas pelos interesses financeiros, caso contrário, a 
notícia pode se transformar em desinformação. 

Figura 4 – Desinformação

Fonte: Terra (2018) e Record – R7 (2018)

Para o professor João Carlos Jarochinski (2018), coordenador do curso de 
Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e especialista 
em imigração, as oligarquias políticas locais usam o preconceito para se livrar de 
críticas a respeito da precariedade dos serviços de saúde e segurança no estado, 
inflando a população, que já vive em cidades pobres e precárias, contra os refugiados, 
principalmente porque os refugiados não são eleitores e, consequentemente, o 
tratamento de políticas públicas a esse respeito acabam recebendo menor atenção 
e consistência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar a trajetória venezuelana para a atual crise humanitária, ficou 

evidente que a situação do país vizinho não corresponde exatamente ao que se 
mostra no noticiário. Muitas questões envolvidas estão atreladas ao percurso 
histórico do país, à ascensão de Chávez ao poder e ao conflito com interesses 
norteamericanos, sobretudo quanto à concessão das reservas de petróleo. A 
questão política da Venezuela não pode ser apreciada sem considerar que se 
trata das maiores jazidas petrolíferas mundiais. A crise humanitária pela qual os 
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venezuelanos passam não se separa da economia mundial e do controle do poder 
global. 

Quando se aborda os processos migratórios e as situações de refúgio, é 
possível entender que se trata de situação recorrente em muitos países, e que 
o Brasil sempre manteve perfil de acolhimento, afora ter também sua quota de 
emigrados na década de 1980. Não se pode dizer que o que acontece hoje na 
Venezuela é um fenômeno atípico e, levando-se em conta a atual situação política, 
a crise humanitária poderia ser entendida como inevitável. Quando algum país 
confronta o poder das nações mais poderosas que ambicionam dominar a economia 
nacional, a tendência é que elas promovam o fechamento de portas ao comércio 
(no caso, também às transações internacionais) e a desestruturação interna, o que 
sempre afeta com maior intensidade as camadas mais carentes. 

Nesse sentido, entendendo por cumprido, deve-se retomar o objetivo deste 
artigo: Apontar a influência exercida pelos veículos de comunicação na concepção 
que a população brasileira constrói da situação dos imigrantes e refugiados 
venezuelanos no Brasil. O Estado tomou medidas com a consolidação da Força-
Tarefa Logística Humanitária para o estado de Roraima, a participação do Exército, 
da Marinha e da Força Aérea no apoio, especialmente em Pacaraima e Boa Vista, 
com uma grande atuação, coadunando, ainda, outros tantos órgãos que auxiliam 
no atendimento aos refugiados. Entretanto, tais situações não são reportadas pela 
imprensa, mas são apresentadas questões capazes de influenciar as ideologias 
de toda a população brasileira. Durante as eleições de 2018, muitos comentários 
foram postados nas redes sociais, de formas pejorativas, como se a população 
venezuelana não estivesse vulnerável devido às questões econômicas, mais que às 
políticas de seu país. O que tem sido reportado exerce influência na concepção que 
as pessoas fazem em torno do que se passa tanto na Venezuela, quanto no Brasil. 
O que as mídias têm feito é atuar como uma ferramenta de adestramento social. 

Assim, a situação dos venezuelanos no Brasil, analisando as ações do Estado 
brasileiro e a apresentação dada ao tema pelos meios de comunicação, pode-se 
perceber que há divergências entre o que se afirma e o que realmente acontece. As 
notícias espalhadas pela imprensa não mostram os venezuelanos como pessoas 
decentes buscando recomeçar a vida ou em profundidade o atendimento que recebem 
do governo brasileiro para ser um cidadão legalizado, e há várias discordâncias 
em termos dos motivos que estão impulsionando os venezuelanos a deixarem seu 
país. Também há discordância sobre o atendimento e a acolhida deles em diversos 
países do mundo. Percebe-se que, mesmo o Governo brasileiro adotando medidas 
de auxílio à população oriunda da Venezuela, como tem acontecido especialmente 
com a Operação Acolhida, e mesmo que o setor de Comunicação da Força-Tarefa 
venha divulgando notas acerca dos atendimentos que faz, as mídias mostram maior 



 
Tecnologias e Estéticas da Comunicação no Brasil 2 Capítulo 4 56

interesse em situações conflitantes dando destaque a assaltos, prostituição e outros 
casos, isolados, que generalizam a imagem negativa dos venezuelanos. Isso tem 
direcionado muitos brasileiros à intolerância, à exclusão social e à xenofobia. 

Nesse ínterim, uma parte da população se sente compadecida com os 
refugiados, enquanto outra parte se rebela contra eles, como se não fossem tão 
vítimas das ações governamentais quanto eles. 

Espera-se da imprensa que incentive ações de interiorização de imigrantes 
por todo o país, indiscutivelmente, em grandes centros urbanos, os venezuelanos 
terão melhores chances de absorção pelo mercado de trabalho e a possibilidade 
de uma vida digna para sua família. Os demais Estados brasileiros devem ver a 
questão dos migrantes e refugiados, não como um problema do Estado de Roraima, 
mas como algo que afeta todo o Brasil. Não adianta retratar de forma generalizada 
que os venezuelanos são marginais ou um problema para o Brasil. É preciso 
conscientizar leitores e ouvintes que os migrantes e refugiados venezuelanos são 
pessoas como nós, forçadas ao deslocamento, em busca de uma vida minimamente 
digna. É questão de decência recebe-los com empatia e solidariedade. 

Finalmente, reporta-se nesta pesquisa, que a situação do atendimento aos 
migrantes e refugiados mereceria maior atenção acadêmica. Seria importante, além 
disso, que os repórteres e jornalistas adentrassem o espaço de socialização dos 
imigrantes, e, igualmente, de atuação da Força-Tarefa Logística Humanitária para 
o estado de Roraima – Operação Acolhida, para que concebessem opiniões menos 
parciais sobre o que é uma ajuda humanitária e quais as reais condições daquelas 
pessoas e daquele país. 
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