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RESUMO

Este estudo investiga as formas de 
cooperação interuniversitária mais 
recorrentes em Moçambique, com o 
objectivo de identificar as parcerias 
estabelecidas, seus impactos e desafios 
enfrentados pelas Instituições de Ensino 
Superior (IES) do país. A metodologia 
adoptada foi uma abordagem mista, 
combinando revisão bibliográfica e 
questionários realizados com 
representantes-chave de diferentes IES em 
Moçambique. Os resultados revelaram que 
a cooperação é uma realidade presente, com 
destaque para projectos colaborativos de 
pesquisa e parcerias de extensão 
universitária. Essas parcerias foram 
associadas a benefícios como o 
enriquecimento da experiência académica 
dos estudantes, o fortalecimento das 
actividades de pesquisa e inovação, além de 
promover a internacionalização das 
instituições. No entanto, o estudo também 
identificou desafios, incluindo dificuldades 
financeiras, barreiras burocráticas e 
limitações de infra-estrutura. Por fim, o 
artigo destaca a importância da cooperação 
interuniversitária para impulsionar a 

excelência académica, a inovação e a 
resolução de desafios sociais em 
Moçambique. Recomenda-se o 
estabelecimento de redes de colaboração e 
o incentivo ao intercâmbio de docentes e 
investigadores para fortalecer ainda mais as 
parcerias entre as IES do país. 

Palavras-chave: Cooperação
Interuniversitária, Formas de Cooperação, 
Instituições de Ensino Superior.

ABSTRACT

This study investigates the most recurrent 
forms of inter-university cooperation in 
Mozambique, with the aim of identifying 
established partnerships, their impacts and 
challenges faced by Higher Education 
Institutions (HEIs) in the country. The 
methodology adopted was a mixed 
approach, combining a bibliographic 
review and questionnaires carried out with 
key representatives of different HEIs in 
Mozambique. The results revealed that 
cooperation is a present reality, with 
emphasis on collaborative research projects 
and university extension partnerships. 
These partnerships were associated with 
benefits such as enriching students' 
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academic experience, strengthening 
research and innovation activities, as well 
as promoting the internationalization of 
institutions. However, the study also 
identified challenges, including financial 
difficulties, bureaucratic barriers and 
infrastructure limitations. Finally, the 
article highlights the importance of inter-
university cooperation to boost academic 
excellence, innovation and the resolution of 
social challenges in Mozambique. It is 
recommended to establish collaboration 
networks and encourage the exchange of 
professors and researchers to further 
strengthen partnerships between HEIs in 
the country. 

Keywords: Interuniversity Cooperation, 
Higher Education Institutions, Forms of 
Cooperation. 

RESUMEN 

Este estudio investiga las formas de 
cooperación interuniversitaria más 
recurrentes en Mozambique, con el objetivo 
de identificar las asociaciones establecidas, 
sus impactos y los desafíos enfrentados por 
las Instituciones de Educación Superior 
(IES) del país. La metodología adoptada fue 
un enfoque mixto, combinando revisión 
bibliográfica y cuestionarios realizados con 
representantes clave de diferentes IES en 
Mozambique. Los resultados revelaron que 
la cooperación es una realidad presente, 
destacando los proyectos colaborativos de 
investigación y las asociaciones de 
extensión universitaria. Estas asociaciones 
se asociaron con beneficios como el 
enriquecimiento de la experiencia 
académica de los estudiantes, el 
fortalecimiento de las actividades de 
investigación e innovación, además de 
promover la internacionalización de las 
instituciones. Sin embargo, el estudio 
también identificó desafíos, incluidas 
dificultades financieras, barreras 
burocráticas y limitaciones de 
infraestructura. Finalmente, el artículo 
destaca la importancia de la cooperación 
interuniversitaria para impulsar la 

excelencia académica, la innovación y la 
resolución de desafíos sociales en 
Mozambique. Se recomienda el 
establecimiento de redes de colaboración y 
la promoción del intercambio de profesores 
e investigadores para fortalecer aún más las 
asociaciones entre las IES del país. 

Palabras clave: Cooperación 
Interuniversitaria, Instituciones de 
Educación Superior, Formas de 
Cooperación. 

INTRODUÇÃO 

A cooperação entre as Instituições de 
Ensino Superior (IES) desempenha um 
papel crucial no fortalecimento da 
qualidade da educação, na promoção da 
pesquisa e no desenvolvimento académico 
em Moçambique, um dos países da 
Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP). A história do ensino 
superior no país é relativamente recente, 
com a instituição dos Estudos Gerais 
Universitários de Moçambique (EGUM) 
em 1962, marcando o início dessa 
trajectória. Ao longo das décadas seguintes, 
novas IES foram estabelecidas, levando a 
uma pluralidade de instituições nunca antes 
vista no país. Essa realidade trouxe novos 
desafios e também destacou a importância 
da colaboração entre as IES para enfrentar 
desafios comuns e optimizar os recursos 
disponíveis. 

Actualmente, existem inúmeros estudos 
sobre as IES em Moçambique. No entanto, 
após uma busca em diversas revistas 
científicas e repositórios académicos, 
constata-se que nenhum deles se 
concentrou nas formas mais recorrentes de 
cooperação interuniversitária nas IES 
moçambicanas. Caso essa lacuna seja 
confirmada genericamente, a presente 
pesquisa se tornará pioneira nesse tema. 

Entre os estudos existentes, encontramos 
duas pesquisas próximas ao presente 
estudo, a saber: as de Noa (2020) e de 
Simão (2020). Outros trabalhos abordam a 
cooperação intrauniversitária, mas diferem 
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em suas áreas geográficas de estudo. Por 
exemplo, as pesquisas de Francisco et al. 
(2017) investigam a percepção de 
professores, pesquisadores e funcionários 
universitários latino-americanos sobre os 
efeitos de programas de cooperação de 
longo prazo com universidades europeias, 
enquanto Cavalcante et al. (2018) 
concentram-se especificamente no Brasil. 
Tais estudos não se aproximam da temática 
específica desta pesquisa, mas servem de 
exemplos de trabalhos realizados no mesmo 
assunto, embora em outros polos 
geográficos. 

O estudo de Noa (2020), focado em 
Moçambique, aborda os desafios do ensino 
superior no país e, mais especificamente, no 
ponto 3.5, aborda a cooperação e 
internacionalização das IES 
moçambicanas. No entanto, o autor o faz de 
maneira especulativa, sem apresentar dados 
estatísticos ou empíricos relevantes, 
apoiando suas ideias principalmente em 
referências históricas. Nota-se que Noa 
(2020) dedica mais tempo a propor formas 
de elevar a cooperação interuniversitária 
em nível internacional do que a realizar 
uma abordagem científica detalhada dessa 
cooperação, o que evidencia a carência de 
estudos mais aprofundados nesse tópico 
específico. 

Outro estudo relevante no contexto 
moçambicano é o de Simão (2020), que 
analisa a cooperação e internacionalização 
na Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM). Embora mais completo que o 
estudo de Noa nesse aspecto específico, 
concentrando-se na promoção de 
programas de formação no exterior, Simão 
(2020) não explora outras formas de 
cooperação, nem as identifica. Essa 
limitação destaca a necessidade de uma 
pesquisa dedicada exclusivamente a 
abordar as diversas formas de cooperação 
interuniversitária em Moçambique. 

A relevância deste estudo reside na 
necessidade de compreender e identificar as 
formas mais comuns de cooperação entre as 
IES moçambicanas, considerando que tais 

parcerias têm o potencial de impulsionar a 
excelência académica, a inovação e a 
resolução de desafios sociais. Ao identificar 
os modelos de cooperação e avaliar seus 
impactos, será possível destacar práticas 
bem-sucedidas e apontar áreas que 
requerem melhorias, favorecendo o 
planejamento estratégico e a tomada de 
decisões nas instituições envolvidas. 

Dada a importância da cooperação 
interuniversitária para o avanço da 
educação superior em Moçambique e na 
CPLP, já deveriam existir estudos que 
visam identificar as formas mais comuns de 
cooperação entre as IES em Moçambique, 
bem como os modos segundo os quais essas 
parcerias têm contribuído para o 
aprimoramento da qualidade da educação e 
da pesquisa no país; e é precisamente esse 
o objectivo deste estudo, a saber: analisar as 
formas mais recorrentes de cooperação 
entre as IES moçambicanas. 

Os objectivos específicos são: Identificar as 
IES envolvidas em iniciativas de 
cooperação em Moçambique; analisar os 
resultados e benefícios dessas iniciativas de 
cooperação, tanto para as instituições 
envolvidas quanto para a comunidade 
académica e a sociedade em geral; 
examinar os principais desafios enfrentados 
na implementação e sustentabilidade das 
parcerias interuniversitárias em 
Moçambique; propor recomendações para 
o aprimoramento da cooperação entre as 
IES moçambicanas e o fortalecimento das 
parcerias existentes. 

Espera-se que os resultados deste estudo 
contribuam para uma reflexão conjunta 
sobre o papel das IES na construção de uma 
sociedade mais desenvolvida e equitativa 
em Moçambique. A cooperação entre as 
instituições pode ser um valioso meio para 
promover o desenvolvimento sustentável 
do país, proporcionando aos estudantes, 
pesquisadores e docentes uma experiência 
enriquecedora e alinhada aos desafios 
globais contemporâneos 
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