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I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I 
CIJUM

DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E NO MUNDO IV

Apresentação

Recientemente se llevó a cabo el importante evento presencial brasiliano, Congreso 

Internacional de Justicia y Memoria (I CIJUM), esto es, el 02 de diciembre de 2023 y que 

tuvo como temática: “Enfrentando el legado de dictaduras y gobiernos autoritarios”. El 

mismo que fue organizado por la Universidad de Itaúna (UIT), a través de su Programa de 

Pos- graduación en Derecho, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y Pos- 

graduación en Derecho (CONPEDI).

Es de resaltar plausiblemente la temática elegida para el mismo. Ello, en tanto que, si no se 

tiene memoria de lo ocurrido o no se aprende de lo vivido, lo que corresponde penosamente 

es, repetir los hechos acaecidos, tantas veces, hasta cuando se haya asimilado las enseñanzas 

dejadas por la historia.

Por ello, la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos y procesos del 

pasado y presente. Para esto, hace una recopilación de documentos o pruebas de los 

fenómenos sociales y culturales que permiten su reconstrucción y su análisis. Su objetivo 

principal es estudiar, indagar, comprender e interpretar lo que ha ocurrido en la humanidad, 

para así entender y aprender de esos hechos y por supuesto no repetir los errores que han 

ocurrido.

Pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que 

esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria 

hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder 

para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio 

criterio sobre la sociedad. Algunos teóricos señalan que la historia es como una rueda de 

molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y 

encaminar nuestros pensamientos hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro 

mejor.

Conocer la historia no nos hará infalibles, ni evitará la reiteración de errores, ni nos anticipará 

el mañana; pero gracias al estudio de la historia podremos pensar críticamente nuestro mundo 

y tendremos en nuestras manos las herramientas para entender las raíces de los procesos 

actuales y los mapas para orientarnos en las incertidumbres del futuro. Desatender la historia 



no nos libra de ella, simplemente regala el control. Las personas somos seres narrativos e 

históricos; ambos rasgos son intrínsecos a nuestra identidad.

Al hablar de historia, resulta imperativo dejar constancia, que, para entender y aprender de la 

misma, es preciso atender una mirada trifronte. Esto es, que es necesario abordarla desde el 

enfoque del pasado, del presente y del futuro.

Así, el presente evento se sitúa en el enfoque de lo ocurrido en el pasado, a efectos de 

aprender de ello y como consecuencia, nutrirse del aprendizaje respectivo. Dicho de manera 

específica: entender la historia, para no solamente no olvidarla, sino que, además, para 

garantizar que las dictaduras y gobiernos autoritarios, no vuelvan a repetirse o tener un mejor 

desempeño en rol fiscalizador de la población al gobierno de turno. Para finalmente, lograr o 

garantizar el abrace de la justicia.

Y es que la universidad, no solamente tiene por quintaescencia, la investigación y retribución 

de ciencia y tecnología hacia la población (además, de constituirse en un derecho 

fundamental, reconocido en la Constitución Política). Entonces, la universidad debe generar 

conciencia, análisis, para luego de ello, ejercer de manera inmejorable el control del Estado, a 

través del acertado ejercicio de los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la 

información pública, a la rendición de cuentas, a no deber obediencia a un gobierno 

usurpador, a la protesta ciudadana pacífica sin armas, por citar solo algunos.

Ello, sin dejar de lado la trascendencia del método histórico en la investigación. Y es que sin 

investigación no existe vida universitaria, equivaldría a una estafa, a “jugar a la universidad”.

El método histórico es propio de la investigación histórica y con él se pretende, a partir del 

estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o 

servir para predecir hechos actuales (pero nunca a corto plazo). Y se caracteriza por: i) 

Inexistencia de un único método histórico, ii) No genera predicciones a corto plazo, iii) 

Busca no solo contar la manera en que sucedieron los acontecimientos del pasado, también se 

centra en establecer hipótesis sobre por qué llegaron a suceder, lo que hace que muchos no 

consideren la historia como una ciencia al uso, ya que no establece absolutos, iv) Sus 

investigaciones se basan en fuentes de la época ya sean libros, documentos, diarios, enseres 

personales, v) Deben contrastarse las fuentes utilizadas y cerciorarse de que son realmente 

veraces.

Por ello, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos 

hallazgos. Hallazgos de los que debe quedar constancia, como expone el escritor Oscar 



Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Y Posiblemente, la razón 

de mayor peso para la importancia de la historia sea que, al conocerla y estudiarla, nos 

permite aprender a pensar y razonar por nuestra cuenta. Mientras más conocemos qué 

sucedió antes de nuestro tiempo, y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos 

contaremos para llegar a conclusiones propias con base en ello. Una habilidad que sin duda 

constituye un aprendizaje en diferentes aspectos de nuestras vidas.

En ese orden de ideas, deviene en imprescindible conocer, analizar la historia, para poder 

defender la democracia, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Aunque, si bien es 

cierto, no necesariamente es lo mejor, es lo mejor que tenemos. Y los problemas de la 

democracia, deben ser enfrentados con más y mayor democracia.

Lo señalado no resulta ser de aplicación sencilla o menor, puesto, que por filosofía se sabe 

que el ser humano es marcadamente anti democrático, en vista de su naturaleza jerárquica y 

territorial.

En consecuencia, la relevancia que reviste el presente Congreso Internacional, cobra mayores 

ribetes y trascendencia.

Amerita, resaltar el rotundo éxito y tremenda acogida, por parte de conferencistas y 

asistentes. Es de apostrofar también, la masiva recepción de los casi 200 capítulos que 

formarán parte de los e- Book respectivos.

Por ello, felicitamos muy de sobremanera a los señores miembros de la Coordinación 

General, Profesores Dres. Faiçal David Freire Chequer, Márcio Eduardo Senra Nogueira 

Pedrosa Morais, Fabrício Veiga Costa, Deilton Ribeiro Brasil y Secretaria Executiva Dres. 

Caio Augusto Souza Lara y Wilson de Freitas Monteiro.

Así también, expreso mi profundo agradecimiento a mi amigo, el renocido jurista, Dr. 

Deilton Ribeiro Brasil, por haberme extendido la generosa invitación a elaborar las presentes 

líneas, a modo de presentación.

Finalmente, hacemos votos, a efectos que se continúen llevando a cabo eventos de tan gran 

trascendencia, como el bajo comentario, con el objetivo de fomentar la investigación, 

mejorar el sentido crítico de los estudiantes, procurar mejores destinos y plausible evolución 

de los pueblos, evitar nuevas dictaduras, gobiernos autoritarios, entre otros; sobre todo, en 

estos tiempos en los que la corrupción se ha convertido de manera muy preocupante y 

peligrosa, en un lugar común.



Arequipa, a 19 de enero de 2024

JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisdom (Nigeria). Consultor 

jurídico. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Doctorados en 

Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima). 

Presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia 

(Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de ciento veinte libros, en diversas ramas 

del Derecho, desde un enfoque de derechos fundamentales e interdisciplinario, publicados en 

15 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y 

Panamá.
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O PAPEL DA RÚSSIA NO APOIO A REGIMES AUTORITÁRIOS NA ÁFRICA: UM 
ESTUDO DE CASO DE BURKINA FASO

RUSSIA’S ROLE IN SUPPORTING AUTHORITARIAN REGIMES IN AFRICA: A 
CASE STUDY OF BURKINA FASO

Ana Luiza Siqueira de Oliveira 1

Resumo

O presente resumo expandido tem por objetivo compreender a participação da Rússia no 

apoio a Regimes Autoritários na África, por meio da análise histórica e atual do Estado de 

Burkina Faso, país localizado na África Ocidental. Para tanto, desenvolve-se uma pesquisa 

centrada em explicitar como se constituiu o governo antidemocrático de Ibrahim Traoré em 

Burkina Faso e em detalhar os interesses econômicos, políticos e ideológicos, tanto da nação 

Africana quanto da Rússia, na aproximação entre os dois agentes em estudo.

Palavras-chave: África, Rússia, Influência, Regime autoritário, Golpe militar, Acordos

Abstract/Resumen/Résumé

This expanded summary aims to understand Russia's participation in supporting 

Authoritarian Regimes in Africa, through the historical and current analysis of the State of 

Burkina Faso, a country located in West Africa. To this end, research is developed focused 

on explaining how Ibrahim Traoré's undemocratic government was created in Burkina Faso 

and detailing the economic, political and ideological interests of both the African nation and 

Russia, in the rapprochement between the two agents under study.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Africa, Russia, Influence, Authoritarian regime, 
Military coup, Agreements
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

  O presente estudo apresenta como tema o papel da ditadura russa no apoio aos regimes 

autoritários no continente africano. Por meio desse visa-se analisar as características e 

premissas desse fenômeno mediante à análise de caso do atual governo de Ibrahim Traoré em 

Burkina Faso, o qual assumiu, em 2022, o cargo de líder de um governo ditatorial transitório. 

Para tanto, faz-se necessário a análise histórica e atual do paradigma que permeia esse contexto 

com o intuito de mapear os interesses russos no apoio aos regimes africanos autoritários.  

  Tal problemática apresenta importância ímpar para a compreensão do cenário 

geopolítico atual. Compreender os interesses russos se torna fundamental na medida em que 

esse país, no mundo hodierno, se constrói como um importante agente político, militar, 

econômico e ideológico no plano internacional. Concomitante a esse contexto, percebe-se a 

crescente relevância das discussões acerca dos países do sul global, em especial às nações 

africanas, dado seu potencial, em diversos âmbitos, na atuação global.  

  Ademais, justifica-se o estudo de tal tema pela necessidade de se esclarecer como se 

formam os Estados Autoritários na contemporaneidade. Dessa maneira, pode-se afirmar que o 

estudo de caso aqui proposto se torna necessário para identificar como se constituem as atuais 

ditaduras e as forças atuantes nesse processo. Compreender as diferentes manifestações desses 

modelos se torna de suma importância para a defesa das liberdades e direitos individuais, 

principalmente no que diz respeito à representatividade.  

  No tocante à metodologia da pesquisa, o presente resumo expandido utilizou, com base 

na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), a vertente metodológica jurídico-social. Com 

relação ao tipo genérico de pesquisa, foi escolhido o tipo jurídico-projetivo. Por sua vez, o 

raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente dialético. Quanto ao gênero de 

pesquisa, adotou-se a pesquisa teórica-bibliográfica. 

 

2. BURKINA FASO: HISTÓRIA E CONTEXTO ATUAL 

 

  Em primeira análise, urge, para essa pesquisa, o estudo da história dessa nação para a 

compreensão de sua situação atual.  Burkina Faso - nome que significa “Terra dos Homens 

Dignos” - é um país localizado na África Ocidental e que apresenta como capital a cidade de 

Ouagadougou. Até o ano de 1960, fazia parte da África Ocidental Francesa, ou seja, era uma 

colônia pertencente à Coroa Francesa.  
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  Após sua independência, constituiu-se como um país fragilizado na medida em que se 

construiu por meio de inúmeros golpes militares que resultaram em governos autoritários e 

antidemocráticos.  Pierre Englebert (1996), em sua obra “Burkina Faso Unsteady Statehood In 

West Africa” defende que a situação de fragilidade em Burkina Faso advém da imaturidade 

Institucional do país provocada pela falta de consenso entre as forças políticas e de poder 

político da população. A partir disso, pode-se perceber que o atual problema do país africano 

em análise também é justificado pelas causas apontadas pelo autor.  

  Em 24 de janeiro de 2022, o então presidente Roch Kaboré, eleito democraticamente 

em 2020, foi deposto pelo tenente‑coronel Paul‑Henri Sandaogo Damiba por meio de um golpe 

militar justificado pela ineficiência de Kaboré no combate aos ataques terroristas promovidos 

por jihads islâmicas, os quais se iniciaram em 2015, após o Golpe Militar que depôs o presidente 

Blaise Campaoré. Após o Golpe Militar, a CEDEAO - Comunidade Económica dos Estados da 

África Ocidental- mediou o estabelecimento de um acordo, no qual previa-se a duração de 2 

anos para o governo de transição em Burkina Faso, ou seja, estabelecia que em julho de 2024 

haveriam eleições democráticas para o poder executivo. 

  Em 30 de setembro de 2022, no entanto, utilizando a mesma fundamentação apresentada 

no golpe ocorrido oito meses antes, Damiba é deposto por membros do exército nacional, 

chefiados pelo capitão Ibrahim Traoré, dando início ao governo autoritário atual.  

  A partir do exposto, pode-se concluir que, a ideia apresentada por Pierre Englebert 

(1999) é verificada atualmente em Burkina Faso. Isso se deve ao fato de que os últimos dois 

golpes de Estado que depuseram os então líderes militares em 2022 ocorreram devido à 

precariedade da consolidação do poder estatal e por divergências entre aqueles que detinham o 

poder político. Para além desses fatores citados, é válido destacar as influências externas e 

históricas nesse processo.  

 

3. INFLUÊNCIA DA RUSSIA NA DITADURA EM BURKINA FASO: 

INTERESSES E ACORDOS 

 

  Após o golpe militar de setembro de 2022, manifestações a favor do novo governo em 

Burkina Faso contaram com a presença de bandeiras russas e discursos favoráveis à 

aproximação com o governo autoritário de Vladimir Putin e ao distanciamento com o ocidente, 

principalmente com a antiga metrópole, a França. Tal situação, quando levada em consideração 

a atuação direta da Rússia em outros países africanos, pode indicar a influência do governo 
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russo e o interesse deste na permanência do governo autoritário de Traoré. Faz-se necessário, 

portanto, analisar a situação presente.  

  Em primeiro lugar, destaca-se que o interesse de Burkina Faso em se aproximar da 

Rússia advém da necessidade de se desvincular ao passado colonial francês. O livro “Como a 

Europa Subdesenvolveu a África” do autor Walter Rodney (2012) realiza uma leitura 

aprofundada sobre o impacto do colonialismo no continente e como isso influenciou os diversos 

processos de independência. Dessa maneira, dando continuidade à política de Thomas Sankara, 

importante líder de Burkina Faso, o atual governo busca romper com a tradição colonial 

francesa no país, considerada a causa do atraso econômico e político, por meio de alianças com 

outras nações.  

  Nesse contexto, a Rússia, como é descrito no livro “The Road to Unfreedom: Rússia, 

Europe, América” de Timothy Snyder (2018), surge como figura central do movimento 

antiocidental. Isso ocorre por meio da adoção de um discurso pró desenvolvimento de nações 

do terceiro mundo, principalmente de nações africanas. Portanto, o Estado Russo se torna para 

Burkina Faso um caminho não somente para o desenvolvimento econômico e social, mas 

também para a destruição do passado colonial.  

Em segundo lugar, vale ressaltar os interesses russos em Burkina Faso. Como foi dito, 

a Rússia se coloca, no plano internacional, como o principal agente antiocidental. Para que essa 

ideia seja consolidada é de suma importância a expansão de suas áreas de influência em locais 

com capacidade de se tornarem pontos estratégicos, no que diz respeito à economia, à política 

e à geografia. Em conformidade a isso, a África, como um todo, se torna um continente 

economicamente e geopoliticamente estratégico para a efetivação do plano de Putin de tornar a 

Rússia um Estado hegemônico no mundo.  

  Além disso, é notório que a necessidade de se encontrar novos parceiros comerciais 

também impulsionou a promoção da influência russa em Burkina Faso. Isso acontece devido 

ao isolamento da Rússia, por meio de sanções comerciais, após a invasão da Ucrania por 

Vladmir Putin. Dessa forma, o país governado por Ibrahim Traoré, assim como os demais 

Estados africanos, se tornam parceiros em potencial para manter a economia russa.  

  Por isso, se observa o esforço do Kremlin em promover uma nova relação de 

dependência entre a Rússia e os países africanos, em especial, nesse estudo, Burkina Faso. Esse 

movimento pode ser exemplificado pelo acordo militar, proposto em 2022, entre o governo 

russo e o governo de Ibrahim Traoré, para o desenvolvimento da região e para a cooperação 
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técnica e militar entre os agentes. Além disso, foi estabelecida a doação de até 50 mil toneladas 

de grãos ao país em questão e à outras 5 nações africanas. (Exame, 2023)  

  Sob esse mesmo viés, em outubro de 2023, o governo de Burkina Faso anunciou um 

acordo realizado com a agência estatal de energia atômica da Rússia – Rosatom- para a 

construção de uma central nuclear no país. Esse fato, assim como o acordo mencionado 

anteriormente, demonstra o interesse russo em estabelecer influências nos mais diversos 

âmbitos- econômico, político e militar- em Burkina Faso e em outros países africanos. (BBC 

News, 2023).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  A partir do que foi exposto, pode-se realizar certas conclusões. Primeiramente, 

compreende-se que o processo de descolonização da África e de desassociação de sua história 

com seu passado colonial é uma causa primordial para compreender a aproximação de Burkina 

Faso com a Rússia, na medida em que o último se coloca como “negação” ao ocidente e à sua 

atuação no mundo. Portanto, o Estado de Putin surge como um meio para Burkina Faso apagar 

interferências e símbolos franceses de sua história e de seu contexto atual.  

Em segundo lugar, o interesse da Rússia em expandir sua influência no continente 

africano origina da necessidade do país de alcançar novos parceiros ideológicos e econômicos. 

Essa necessidade é explicada por dois fatores: a busca por poder político, econômico e militar, 

com o intuito de rivalizar com o ocidente; e a urgência de se contornar as sanções econômicas 

impostas à Rússia, após a Guerra da Ucrânia. Dessa forma, os acordos citados no presente 

resumo expandido entre a Rússia e Burkina Faso perpassam os fatores citados. 

Por fim, é necessário enfatizar que o apoio da Rússia, uma ditadura que apresenta 

poderio militar, político e ideológico, ao governo autoritário e antidemocrático de Ibrahim 

Traoré e a outros governos ditatoriais africanos representa uma ameaça aos direitos 

fundamentais, principalmente aos direitos políticos do homem. Isso acontece na medida em que 

a relação de dependência criada entre os dois agentes estudados permite a perpetuação de 

regimes não representativos e que ferem às liberdades individuais. Portanto, demandam-se 

novas análises e pesquisas com o intuito de compreender a fundo a construção das ditaduras 

contemporâneas para que essas sejam discutidas e solucionadas.  
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