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I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I 
CIJUM

DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E NO MUNDO III

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.
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Resumo

O presente estudo analisa a longevidade política do regime ditatorial de Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo, que perdura na liderança da Guiné Equatorial há 44 anos. De tal forma, é 

abordado no texto como a autocracia personalista é mantida com manipulações políticas e 

corrupções, desafiando as tendências globais de democratização. O país, rico em recursos 

naturais, não possui uma riqueza que beneficia diretamente a população, sendo usada para o 

fortalecimento do regime. Sendo assim, a pesquisa busca investigar a monopolização de 

poder e riqueza existente no território equato-guineense.

Palavras-chave: Regime, Autoritarismo, Petróleo, Poder, Longevidade

Abstract/Resumen/Résumé

Este estudio analiza la longevidad política del régimen dictatorial de Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo, quien ha permanecido en el liderazgo de Guinea Ecuatorial durante 44 

años. De esta manera, el texto analiza cómo se mantiene la autocracia personalista a través de 

manipulaciones políticas y corrupción, desafiando las tendencias globales de 

democratización. El país, rico en recursos naturales, no tiene riquezas que beneficien 

directamente a la población, siendo utilizadas para fortalecer el régimen. Por lo tanto, la 

investigación busca indagar en la monopolización del poder y la riqueza existente en el 

territorio ecuatoguineano.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Régimen, Autoritarismo, Petróleo, Poder, 
Longevidad
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
A presente pesquisa aborda o governo ditatorial de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 

que completa 44 anos à frente do poder da Guiné Equatorial. Ao longo deste regime, foram 

registradas diversas manipulações políticas e corrupções no setor econômico dentro do 

território. Levando em consideração os fatos apresentados, é notória uma atuação autoritária no 

modelo da política nacional, que possibilita a atual longevidade no poder. 

Tal sistema político, caracterizado como uma ditadura, entra em desacordo com a 

tendência global à democratização. De tal maneira, desperta o interesse no estudo de como 

regimes autoritários conseguem sobreviver por tanto tempo em um mundo cada vez mais 

democratizado. A impunidade existente no caso da Guiné Equatorial, com um governo vigente 

há 44 anos, demonstra o desinteresse da comunidade internacional em buscar uma resolução. 

Além disso, a corrupção generalizada e a falta de transparência na administração dos 

recursos naturais, como o petróleo, levam a perdas significativas de receita que poderiam ser 

direcionadas para o desenvolvimento econômico. Ademais, grande parte da riqueza gerada 

pelos recursos naturais é apropriada pela elite governante, enquanto a maioria da população 

vive na pobreza e na marginalidade causadas pelo regime. À vista disso, a integridade dos 

cidadãos se faz ameaçada e coloca em discussão os métodos utilizados pelo regime na 

imposição do poder. 

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. A AUTOCRACIA PERSONALISTA E O PODER POLÍTICO MONOPOLIZADO 

 
 

A África, embora não seja o continente mais associado a ditaduras quando comparado 

a outras regiões, possui uma história marcada por diversas experiências de regime autoritários 

e ditatoriais. São fatores determinantes para as políticas africanas o impacto neocolonial e a 

instabilidade estatal pós independência. De tal maneira, há uma abertura para a ascensão de 

governos autoritários caracterizados por centralização e monopolização do poder, que resultam 

na longevidade dos mandatos de liderança na região. 
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No caso da Guiné Equatorial, devido a sua duração de mais 40 anos, classifica-se como 

uma análise de extrema importância, principalmente ao considerar as manipulações e violações 

políticas e sociais existentes no país. Acerca do tema, as autoras Ana Lúcia Sá e Edalina 

Rodrigues Sanches (2021, p. 80), produziram uma teoria que estuda os métodos da 

sobrevivência autoritária governamental, utilizando o conceito de “caso extremo”. Tal método 

é utilizado pelas autoras como modelo de pesquisa, de forma que “ O foco em um caso 

“extremo”, mas ainda pouco estudado, como o da Guiné Equatorial, é crucial para compreender 

como os autocratas, nomeadamente os autocratas personalistas, resistem contra todas as 

probabilidades. “ 

Sendo considerado um dos maiores autocratas do mundo, o líder equato-guineense 

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo é o líder mais antigo da África. Em 1979, após um golpe 

de Estado em seu próprio tio, Obiang assumiu a presidência do país, a qual permanece na 

liderança até os dias atuais com suas diversas reeleições. 

O Estado da Guiné Equatorial é definido como uma República Presidencial, entretanto, 

na prática, opera como uma ditadura personalista, com instituições aparentemente democráticas 

que, na verdade, atuam a favor do Governo. A Constituição nacional, que já teve seu corpo 

legislativo alterado por Obiang, dá amplos poderes à função presidencial. O presidente, além 

de chefe de Estado e chefe de Governo, também compõe o poder judiciário, executa o papel de 

comandante chefe das forças armadas e possui o cargo de ministro da Defesa. 

A atuação legislativa no país é regida pelo Partido Democrático de Guinea Ecuatorial 

(PDGE), que é comandado por Teodoro Obiang desde sua fundação em 1979. Apenas em 1991, 

devido a pressão internacional, que ocorreu a legalização do multipartidarismo no país, porém, 

tal fato não produziu efeitos, de forma que a oposição não possui base política até os dias atuais. 

Sendo assim, a força dominante do PDGE é fundamental para o controle político das estruturas 

governamentais, de modo a fortificar o regime imposto. 

Em suma, o governo de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo é caracterizado como uma 

autocracia personalista, utilizando e manipulando as instituições políticas a seu favor, com o 

intuito de centralizar e monopolizar o poder do líder de Estado. 

 
3. RECURSOS NATURAIS COMO BASE FINANCEIRA DO REGIME 

 
 

A Guiné Equatorial é um país rico em petróleo, sendo um dos maiores exportadores de 

toda a África. As reservas naturais, descobertas por volta de 1980, resultaram em um grande 

crescimento econômico nas décadas seguintes. O país chegou a alcançar uma produção diária 
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de 180.000 barris por dia, além de estabelecer um dos maiores PIB per capita do continente. 

Diante disso, a atenção internacional voltou-se para o território equato-guineense e o 

investimento estrangeiro sofreu um crescimento exponencial, especialmente vindo dos Estados 

Unidos da América. 

Entretanto, essa riqueza gerada pela exploração do petróleo não atinge as camadas 

populares, sendo marjoritariamente direcionada à manutenção do regime autoritário. Em 

relação ao tema, o autor Brendan McSherry (2006, p. 24) expôs em um artigo essa ideia do 

autoritarismo financiado por recursos naturais na Guiné Equatorial, afirmando que “ As receitas 

do petróleo consolidaram o regime brutal e autoritário do Presidente Nguema e ajudaram a 

criminalizar ainda mais um dos Estados mais criminosos do mundo. “ 

Sendo assim, a citação demonstra a corrupção no setor econômico do país, de forma que 

a riqueza nacional é administrada para o fortalecimento do regime ditatorial de Obiang. 

Ademais, McSherry (2006, p. 33) aborda acerca da continuidade autoritária pós descoberta do 

petróleo: 

 
Este registro de repressão e autoritarismo não diminuiu desde a descoberta do 

petróleo. Persistem os contínuos abusos e a repressão dos direitos humanos. Na 

verdade, a nova riqueza do governo aumentou as suas capacidades repressivas. [...] A 

repressão, portanto, continua a impedir o progresso rumo à democracia na Guiné 

Equatorial. (McSherry, 2006) 

 

A atuação repressiva governamental citada pelo autor é utilizada por Estados produtores 

de petróleo do continente africano, incluindo a Guiné Equatorial, de maneira a ampliar sua rede 

de clientelismo e de reprimir a oposição em todos os âmbitos. Dessa forma, países ricos em 

recursos naturais, como petróleo e minerais, por não dependerem e não precisarem da 

intervenção de políticas externas devido a sua autossuficiência econômica, não são forçados a 

se renderem à democratização imposta pela comunidade internacional, ao contrário de Estados 

mais pobres em recursos, que por sua fragilidade realizam a transição para governos 

democráticos em prol de ajuda externa. Com base em tal análise, é perceptível que a Guiné 

Equatorial possui um governo distante do que é descrito inicialmente como modelo nacional, 

sendo na prática um regime ditatorial com atitudes afastadas dos ideais democráticos globais. 

Outro fator a ser levado em consideração acerca da corrupção econômica presente na 

exploração petrolífera é a monopolização do poder financeiro nas mãos da elite governamental. 

Tal fato representa a desigualdade social existente no país, o qual possui um líder já considerado 

o 8º presidente mais rico do mundo, ao mesmo tempo em que apresenta uma população em 
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situações decadentes. Por conseguinte, existe um abismo na distribuição de renda nacional, fato 

este que é abordado por Jonathan Chan (2021) em um de seus estudos: 

 
Apesar da riqueza que o país desfruta no papel, muitos equato-guineenses (até três 

quartos da população) permanecem em pobreza extrema devido à falta de esforço do 

governo em reinvestir os seus lucros do petróleo nos cidadãos da Guiné Equatorial. 

Desde que o petróleo foi descoberto no país, os padrões de vida no país têm vindo a 

cair; enquanto o acesso à educação aumentou no resto da África Subsaariana, na Guiné 

Equatorial este indicador caiu mais de 50% entre 1994 e 2015. As condições de vida 

são, portanto, precárias na Guiné Equatorial; o Centro de Direitos Económicos e 

Sociais estimou que apenas 41% da população urbana tem acesso à água potável e o 

país tem a terceira maior taxa de mortalidade infantil na África Subsaariana. (Chan, 

2021) 

 

Portanto, a má gestão da riqueza gerada pelos recursos naturais, de forma a garantir a 

longevidade e manutenção governamental de Teodoro Obiang, resulta em difíceis condições de 

vida à população, que sofre com diversas violações de direitos humanos além da forte 

desigualdade social. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Sendo assim, de acordo com todos os fatos apresentados, pode-se caracterizar o regime 

equato-guineense de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo como um governo ditatorial, de 

medidas extremamente repressivas e personalistas, que resiste a ameaças dentro e fora de seu 

território. Sendo um dos maiores ditadores da África e de todo o mundo, o governo de Obiang 

utiliza de violações políticas para legitimar seu poder, além de financiar as instituições bases de 

seu regime por meio da corrupção na exploração dos recursos naturais nacionais, permitindo a 

longevidade política de 44 anos à frente do cargo de presidente. 

A análise do caso é de extrema importância, tendo em vista a negligência midiática na 

divulgação da situação política da Guiné Equatorial, principalmente ao levar em consideração 

que esses elementos tornam possível a sobrevivência autocrática. De tal forma, ao colaborar 

com o fortalecimento da ditadura, os fatores citados acima demonstram o distanciamento da 

Guiné Equatorial das tendências democráticas globais. 

Ademais, deve-se refletir acerca do papel da comunidade internacional na situação do 

país. O interesse estratégico na região, principalmente por parte dos EUA, tem sido motivado 

pela busca de fortalecer as relações bilaterais e garantir a estabilidade, com o objetivo de 

assegurar o contínuo fluxo de produção de petróleo. Nesse processo, os Estados Unidos e grande 

parte da comunidade internacional optam por não abordar questões relacionadas a 

72



violações dos direitos humanos, a fim de beneficiarem-se com o comércio do petróleo. De tal 

maneira, é notório o apoio da comunidade internacional a um governo extremamente autoritário 

e repressivo em detrimento da integridade dos cidadãos da Guiné Equatorial. 
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