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PRÓLOGO

Presentamos con mucho orgullo el décimo volumen de la serie Humanidades 

e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de Investigação, que 

conjunta, como ya es costumbre, investigaciones de múltiples disciplinas y campos de 

conocimiento, que presentan desde la teoría hasta la práctica que intenta resolver los 

problemas comunes a nuestro campo y nuestras ciudades. Agrupamos aquí un abanico 

de catorce trabajos en cuatro secciones.

La primera sección reúne cuatro aportaciones sobre los Derechos Humanos y el 

contexto judicial que lo enmarca. Iniciamos con las mujeres víctima de violencia, como 

deben ser atendidas y protegidas; seguimos con una segunda polémica, el sistema de 

rehabilitación penitenciario, y cuyo capítulo afirma que genera mayores problemáticas 

personales, sociales, familiares y de todo el engranaje gubernamental, más que rehabilitar. 

El tercer trabajo demuestra que el acoso grupal en el trabajo disminuyó en la pandemia, 

pero sin desaparecer, pues “adoptó formas más sutiles.” Esta sección cierra con las 

disciplinas de Crimodinámica y Criminogénesis, “las cuales abordan temáticas como el 

origen de la conducta psicopática, sus desencadenantes y factores, mientras el segundo 

explora mediante procesos y metodologías que buscan llegar a la profundidad de la 

conducta antisocial, es decir, evalúan y se compenetran en cómo se desarrolla, ejecuta y 

concreta un crimen”.

La segunda sección titulada Cultura Física comprende cuatro trabajos: uno sobre 

Políticas públicas en el deporte; otro sobre la planificación deportiva para atletas de 

competición o alto rendimiento, “para lo cual debe establecerse parámetros científicos 

de planificación deportiva”; un tercer trabajo sobre cómo la Cultura Física es “una de 

las ramas de especialidad profesional que más ha evolucionado desde años atrás, es 

imprescindible el rol que ejerce en la formación básica y media pues impulsa el desarrollo 

motriz, social, familiar y psicofísico del niño, adolescente y adulto”; y finalmente, un 

estudio que enfatiza el papel determinante del entrenador como formador y guía en la 

planificación deportiva, subrayando la importancia de la comunicación, la confianza y la 

ética en la relación atleta-entrenador.

Nuestra tercera sección titulada Control Social, Legalidad y Diplomacia, presenta 

cuatro capítulos. Inicia mostrando la relevancia del “impacto e influencia de la comunidad 

en el individuo y en los grupos sociales y como favorece la implementación efectiva de 

prácticas restaurativas comunitarias. Resulta evidente la influencia de la comunidad 

vecinal en el comportamiento de los individuos que la integran. A la vez, dicha comunidad 

se erige como un potente agente del control social de la criminalidad”. El segundo estudio, 



“utilizando métodos tanto cualitativos como cuantitativos, revela la fragilidad del control 

de fronteras, especialmente en zonas de difícil acceso marcadas por conflictos armados”. 

El tercer trabajo es un artículo de revisión que aborda las novedades sobre las bases 

legales para la justicia restaurativa en Cuba. El cuarto capítulo es un tratado sobre la 

Diplomacia moderna. “Los métodos clásicos de diplomacia están evolucionando y ahora 

abarcan aspectos muy diversos, como la diplomacia electrónica, la moda, la gastronomía, 

la cultura, el estilo de vida, etc. Al mismo tiempo, el desarrollo de la influencia se convierte 

en una preocupación fundamental, ya sea para estados, regiones o empresas. En este 

contexto, cualquier elemento de diversificación positiva debe considerarse, analizarse y 

aprovecharse para aumentar el atractivo. En este contexto, la gastronomía tiene su lugar”.

La sección que cierra este volumen se llama Salud, Gestión, Medicina y Desarrollo 

Económico. Inicia con una investigación cuyo objetivo principal fue “determinar la 

relación de la Enfermedad Periodontal, factores genéticos y de riesgo cardiovascular 

con la sintomatología de la enfermedad vascular de miembros inferiores en población 

de Santa Ana, El Salvador”. Continuamos con un estudio sobre Gestión. “Desde el punto 

de vista de la gestión escolar, el liderazgo emprendedor afecta positivamente a cada 

escuela, transformándola en un lugar más participativo, innovador y creativo para formar 

individuos más críticos, sociables y creativos”. La siguiente investigación “analiza el 

indicador de desarrollo económico y social: Inseguridad Alimentaria, además del nivel 

de conocimiento de los estudiantes de medicina respecto a la situación actual mexicana 

sobre inseguridad alimentaria”. Finalmente, se presenta un trabajo que explora la relación 

entre el animalismo, el deporte, la actividad física y la recreación como componentes 

fundamentales para el equilibrio psíquico en el siglo XXI, destacando cómo estas 

prácticas promueven la salud integral, la empatía inter-especie y una convivencia más 

ética y saludable.

El libro presenta una miscelánea de temas, de problemáticas que precisan un 

abordaje multidisciplinario, que capte la complejidad y profundidad de las dinámicas en 

las que estos problemas sociales y culturales se desarrollan. Nuevamente invitamos a 

nuestros lectores a que naveguen en el conocimiento, la reflexión y la práctica propuesta 

en las diversas áreas de las Humanidades y Ciencias Sociales.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMO: Este estudo analisa a porosidade 
da fronteira entre Moçambique e Tanzânia e 
os impactos da imigração indocumentada, 
com ênfase na segurança nacional e regional. 
A investigação aborda o conceito histórico 
e geográfico de fronteira, os acordos que 
definiram os limites moçambicanos e os 
desafios enfrentados pelas autoridades 
locais para monitorar e controlar os fluxos 
migratórios ilegais. Utilizando métodos 
qualitativos e quantitativos, o estudo 
revela a fragilidade do controle fronteiriço, 

especialmente em áreas de difícil acesso e 
marcadas por conflitos armados. Defende-
se o fortalecimento da gestão fronteiriça 
como condição essencial para a soberania e 
estabilidade de Moçambique.
PALAVRAS-CHAVE: fronteiras; migração 
indocumentada; segurança; porosidade; 
Moçambique-Tanzânia.

METHODOLOGICAL CHALLENGES IN 

RESEARCH ON BORDER POROSITY 

BETWEEN MOZAMBIQUE AND 

TANZANIA FROM THE PERSPECTIVE OF 

UNDOCUMENTED MIGRATION

ABSTRACT: This study analyzes the porosity 
of the border between Mozambique and 
Tanzania and the impacts of undocumented 
migration, with an emphasis on national and 
regional security. The research explores the 
historical and geographical concept of borders, 
the agreements that defined Mozambique’s 
territorial limits, and the challenges faced by 
local authorities in monitoring and controlling 
illegal migratory flows. Using both qualitative 
and quantitative methods, the study reveals 
the fragility of border control, particularly 
in hard-to-reach areas marked by armed 
conflicts. Strengthening border management 
is advocated as an essential condition for 
Mozambique’s sovereignty and stability.
KEYWORDS: borders; undocumented 
migration; security; porosity; Mozambique–
Tanzania.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo centra-se na análise dos fluxos migratórios facilitados 

pela porosidade da fronteira entre Moçambique e Tanzânia e os principais desafios 

que se colocam, sobretudo, na perspectiva securitária. A questão da porosidade das 

fronteiras continentais moçambicanas é vista, de forma genérica, como um problema. 

Este facto é observado dado que ao longo do seu percurso a fronteira apresenta uma 

forte permeabilidade. Em alguns casos é potenciado pela população que reside nas 

áreas fronteiriças que destrói ou desloca os marcos da linha de fronteira motivada 

por questões económicas relacionados com a exploração ou aproveitamento dos 

respectivos recursos. 

Neste sentido, os hidrocarbonetos e outros recursos naturais existentes no 

Norte de Moçambique constituem um dos atrativos para a concentração e fixação 

da população. Facto que atrai imigrantes indocumentados que frequentemente são 

referenciados como os promotores de ameaça à segurança local e nacional. Deste 

modo, por forma a mitigar este problema será necessário melhorar a vigilância 

e a monitorização do processo de securitização das fronteiras continentais de 

Moçambique. 

2 BREVE APRESENTAÇÃO DO CONCEITO DE FRONTEIRA

O conceito e a percepção de fronteira não são estáticos, apesar do conceito 

refletir a construção socioespacial humana, o seu significado, importância e valor tem 

evoluído ao longo do processo histórico. 

A noção de fronteira, conforme Ferrari “a sua abrangência tornou-se, ao 

longo de muitos anos, rígida, inflexível, cingindo-se a delimitar e a separar nações e 

soberanias, desconsiderando uma série de processos dinâmicos” (Ferrari, 2014, p.11). 

No entanto, segundo Machado “a fronteira não nasceu como um conceito, mas sim 

como um fenómeno da vida social, indicando a margem do mundo habitado” (Machado, 

1998, p. 41). Na perspectiva do autor, o entendimento sobre o conceito fronteira remete 

para uma abordagem geográfica, pois, o seu significado é suportado por factos e 

fenómenos geográficos. 

Do mesmo modo, pode-se notar que apesar da relativa diferença na génese deste 

conceito, vários autores associam-no ao conceito território, ao de limite e ao de soberania 

dos Estados. 

Outros estudos como o de Zeca (2017); Gomes (2014); e Patrício (2014) revelam, 

igualmente, que o surgimento da fronteira está associado ao reconhecimento espacial 
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da presença “do outro”. Daí que, é entendido como um espaço que funciona para a 

separação de comunidades.

Na sequência, estes autores dão ênfase à imprecisão da ideia de fronteira no 

território. Nesta lógica, Gomes (2014) considera que a fronteira “é um espaço vago, 

impreciso, mais percebido do que delimitado” (p. 216). Por sua vez, Patrício remete para 

o conceito de fronteira no sentido lato, quando descreve que, a fronteira “é uma linha 

imaginária que delimita o território (terrestre, fluvial, marítimo e aéreo) de um determinado 

Estado, separando-o de territórios adjacentes” (Patrício, 2014, p. 82). Importa salientar 

que a questão da precisão das fronteiras ora referidas, não se verificam em muitos 

territórios. Sublinham-se, por exemplo, os casos em que a linha de fronteira mostra 

evidências físicas, notórias e precisas (e.g. a fronteira dos EUA com o México, ou a de 

Israel com a Palestina). Na realidade o conceito de fronteira tornou-se fundamental, como 

prática espacial na edificação dos Estados, na perspetiva da estabilidade, segurança e 

soberania, como revelam Steiman e Machado (2002).

Por outro lado, o conceito fronteira tem estado a acompanhar a evolução da 

humanidade. No contexto da globalização as fronteiras passaram a abarcar outras 

referências, destacando-se as fronteiras políticas, económicas, de defesa e segurança, 

de cooperação, fronteiras digitais, de conhecimento e/ou até fronteiras ideológicas.

3 AS FRONTEIRAS AFRICANAS E MOÇAMBICANAS

Em relação às fronteiras africanas, as primeiras surgiram no contexto dos 

entrepostos comerciais ao longo da costa, promovidos pelos navegadores asiáticos 

(imigrantes de origem árabe) por volta do ano 900 d.C. (Gomes, 2014). Os entrepostos 

comerciais em referência eram essencialmente:

Lugares de troca, de fluxos e funcionaram como as primeiras fronteiras de 
Moçambique. Obviamente não uma fronteira que ligasse dois territórios 
contíguos, mas sim uma área de contato entre pessoas e de troca de mercadorias 
e que de certa maneira fazia a transição entre duas culturas diferentes, por meio 
do comércio. Esse comércio gerava alterações no território também no interior 
do continente. As aldeias ao longo do tempo foram se tornando mais complexas 
devido ao crescimento demográfico (...). Esse poder político foi se aumentando 
à medida que o comércio com os asiáticos se desenvolvia até ao momento em 
que as elites locais começaram a tomar conta das fontes de recursos minerais 
(Ouro e Ferro). (Gomes, 2014, p. 265)

Neste sentido, pode se perceber que a questão das fronteiras africanas teve 

a sua génese associada ao entendimento da necessidade de uso e aproveitamento 

do espaço geográfico. Este facto deu origem à tese de que as fronteiras africanas 

foram desenhadas arbitrariamente e de forma artificial pelas potências colonizadoras, 
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o que propiciou a divisão de grupos étnicos entre dois ou mais Estados e, por isso, 

representam um conflito hibernado conforme referem Da Rosa (2016); Zeca (2018) e 

Mahavene (2020).

No seguimento, nota-se que a problemática da delimitação de fronteiras 

se arrasta há vários anos. Em favor desta afirmação Zeca considera que,“a partilha 

de África, na Conferência de Berlim (1884/1885), foi um momento de disputas das 

grandes potências, sobre quem ficaria com maiores porções do continente como 

sua zona estratégica e de influência”(Zeca, 2018, p. 222). Este facto dificultou a 

implementaçãodo princípio da “ocupação efetiva” e a decisão sobre todas as fronteiras 

africanas.No entanto, esta indefinição das fronteiras no espaço físico permaneceu. A 

sua consolidação efetivou-se mediante acordos e tratados, propiciando, deste modo, a 

ocorrência de vários problemas de natureza política, social, antropológica e económica. 

O estabelecimento de uma fronteiraprevê, entre outro objetivo principal, o 

de separar e simultaneamente controlar (em termos políticos, económicos, sociais e 

culturais) uma determinada área. Assim sendo, através do controle de fronteiras podemse 

inviabilizar e dificultar os fluxos de imigrantes ilegaise de contrabando de mercadorias.

Por outro lado, a porosidade das fronteiras remete, precisamente, para a crise na 

regularização da circulação, pois segundo Silva, “num cenário de colapso fronteiriço, os 

fluxos ilegais internacionais avolumam-se ao ponto de, comparativamente, aos fluxos 

legais (controlados pelo Estado) estes últimos, serem considerados irrisórios” (Silva, 2018, 

p. 332). Deste modo, o entendimento do colapso fronteiriço associa-se à questão da 

porosidade das fronteiras, facto característico de muitas fronteiras dos países africanos 

nas quais se incluem as fronteiras moçambicanas. 

4 AS FRONTEIRAS DE MOÇAMBIQUE

Falar das fronteiras de Moçambique pressupõe inicialmente revisitar o processo 

histórico que ditou a definição das fronteiras africanas, pois são caracterizadas 

por várias imprecisões. Estas possuem como principais referências físicas do 

território, factos geográficos tais como rios, montanhas, lagos, entre outros com um 

distanciamento notável e passível de serem deslocados ou mudarem de percurso (no 

caso dos rios). Estas imprecisões prevalecem na maior parte da extensão da fronteira 

continental de Moçambique, o que abre um espaço, para que os conflitos a elas 

associadas persistam. 
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Tabela 1- Principais Acordos e tratados da demarcação das fronteiras terrestres moçambicanas. Fonte: Zeca, 2017, 
p. 226.

 Ano Acordo ou Tratado Linha de fronteira abrangida

1869 Assinatura do Tratado de Paz, Amizades e Limites 
entre Portugal e o Transval – República da África do 
Sul

Processo de delimitação da 
fronteira Sul 

1875 Arbitragem favorável a Portugal do Presidente Francês 
Mac-Mahon na disputa fronteiriça entre Portugal e 
Inglaterra onde Inglaterra passou a reconhecer as 
coordenadas fronteiriças de 1869

1888 Reconhecimento da delimitação da fronteira com a 
Swazilândia, depois das reivindicações e protestos do 
Rei Umbandine da Swazilândia 

1891 Assinatura do tratado entre Portugal e Inglaterra para 
o estabelecimento de fronteiras e esferas de influência 
entre os territórios portugueses e britânicos na região 
Centro de Moçambique, onde a Inglaterra reservou o 
interland produtivo 

Processo de delimitação da 
fronteira Centro

1886 Assinatura do Tratado entre Portugal e Alemanha para 
o estabelecimento para o estabelecimento do Rio 
Rovuma como a fronteira Norte de Moçambique com 
a Tanzania. 

Processo de delimitação da 
fronteira Norte

Na sequência do que diz respeito à questão da fronteira moçambicana, 

Seda refere que “o entendimento ao nível de alguns países da Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral (SADC) assenta na ideia de que Moçambique é 

corredor de imigrantes clandestinos, de estupefacientes e de armamento bélico devido 

ao elevado grau de porosidade das suas fronteiras” (Seda, 2017, p. 9). 

A ocorrência dos factos acima referidos cinge-se, particularmente, na fronteira 

entre Moçambique e Tanzânia. Este cenário terá contribuído, como fundamento, para a 

alteração da implementação do protocolo de livre circulação de pessoas e bens na região 

da SADC.

Do ponto geográfico Moçambique localiza-se, estrategicamente, no sudeste de 

África, na região austral, é limitado a este pelo Oceano Índico, e faz fronteira a norte com 

a Tanzânia. 

O Noroeste é limitado pelo Malawi e Zâmbia, a oeste com o Zimbabwe, África do 

Sul e E-Swatine e a Sul pela África do Sul. A extensão da fronteira continental é de 4 333 

km e contém uma linha de costa de 2 515 Km. Possui uma extensão territorial de 799 380 

Km2, sendo que, cerca de 13.000 km2 são ocupados por águas interiores.

A fronteira entre Moçambique e Tanzânia, destaca-se por ser a terceira fronteira 

continental mais extensa com 751 Km, sendo que, 620 Kmsão demarcadas pelo Rio 

Rovuma. Este Rio nasce no Planalto de Ungone na Tanzânia, junto de Songea, próximo 

da margem Oriental do Lago Niassa. O Rio Rovuma é pouco navegável, contudo da 
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confluência com o Rio Lugenda até à sua foz é navegável para pequenas embarcações. 

Entretanto do Rio Rovuma ao Lago Niassa segue a fronteira terrestre num relevo 

montanhoso numa extensão de 51 Km. 

De um modo geral o percurso fronteiriço entre os dois países é permeável 

excetuando nos pontos de travessia que são monitorizados pelas forças de defesa e 

segurança.

5 METODOLOGIA APLICADA AO ESTUDO

Na investigação empírica sobre a porosidade da fronteira entre Moçambique e 

a Tanzânia, associada à investigação da imigração indocumentada, é dada particular 

atenção ao território e à população, no sentido de dar resposta aos desafios do país face 

às ameaças nacionais, regionais e globais. Tendo em consideração a especificidade do 

estudo, a abordagem metodológica baseou-se na conjugação e articulação de métodos 

quantitativos e qualitativos na recolha e sistematização de dados primários e secundários. 

A relevância dos métodos qualitativos justifica-se no âmbito desta investigação, uma vez 

que permitiu conhecer com profundidade o como? e o porquê? da construção social por 

detrás dos espaços de fronteira. Nesta sequência, destaca-se o estudo de caso, baseado 

na observação ativa, entrevistas e outros registos efetuados no decurso de trabalho de 

campo (Batista et al., 2019).

A adoção do estudo de caso como método privilegiado na presente investigação 

deve-se ao facto de a imigração indocumentada ao longo da fronteira entre Moçambique 

e a Tanzânia constituir um fenómeno sobre o qual praticamente não existem dados 

sistematizados, tendo este sido igualmente pouco explorado sob a perspetiva 

desenvolvida no presente estudo. Tal como referem Canastra et al. (2015), o “carácter 

único e a ausência de estudos empíricos similares, faz com que (o método do estudo 

de caso) possa introduzir-nos numa primeira aproximação (exploratória) empírica 

ao objeto de estudo” (p. 12). Neste sentido, tratando-se de uma investigação de cariz 

exploratório, adotou-se uma abordagem inclusiva e participativa no que se refere à 

recolha de informação e dados primários, procurando identificar e envolver potenciais 

colaboradores, estabelecer parcerias e relações de confiança. Para isso, recorreu-se à 

técnica de observação participada, a inquéritos por entrevista e à discussão junto de 

grupos (focusgroup). 

Importa referir que, no início da investigação, foi efetuada uma visita exploratória 

à área de estudo, concretamente ao Posto Fronteiriço do II Congresso, no distrito de 

Sanga, na província de Niassa, onde estabeleceu-se o contacto com as Forças de Defesa 
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e Segurança presentes no local e com as autoridades daquele posto administrativo. 

A relativa estabilidade securitária, permitiu a observação factual e a interação com as 

comunidades que residem ao longo da zona fronteiriça entre Moçambique e a Tanzânia, 

com destaque para as que residem nas proximidades do Posto Fronteiriço do II 

Congresso. Por outro lado, através da observação direta, aferiu-se as evidências relativas 

as referências do limite fronteiriço (rio Rovuma) entre os dois países. O estudo preliminar 

de campo foi ainda estendido aos distritos fronteiriços de Lago e Mecula, também na 

província de Niassa.

Outrossim, na interação com as autoridades policiais auscultou-se os 

mecanismos de monitorização e o sistema de segurança utilizado no âmbito da 

fiscalização do limite fronteiriço. Debateu-se igualmente, em torno das estratégias 

aplicáveis no contexto específico da fronteira norte de Moçambique, de modo a mitigar 

o fenómeno da imigração ilegal, tráfico de armamento bélico, tráfico de drogas e outros 

males associados à porosidade fronteiriça.

Por sua vez, o recurso a métodos quantitativos teve em vista complementar a 

abordagem qualitativa, através do tratamento e análise de dados estatísticos resultantes 

da aplicação de um inquérito por questionário. No sentido de viabilizar a recolha da 

informação através de questionários, a sua implementação foi antecedida pela formação 

de quatro inquiridores locais com o domínio das línguas locais (Kimwane, Swahile, 

Maconde e Macua) e a língua portuguesa. A referida formação teve em vista familiarizá-

los com este método de recolha de dados e habilitá-los para a respetiva aplicação. Além 

disso, por forma a garantir a participação ativa e o comprometimento na recolha de 

dados, foi estabelecido um acordo verbal entre o investigador e os inquiridores visando 

a sua gratificação no final da respetiva tarefa. O rigor científico e a confiabilidade dos 

resultados no âmbito do trabalho empírico foram garantidos através do envolvimento dos 

potenciais contribuintes em todas as fases da investigação, a saber:

• Planificação pormenorizada das etapas do trabalho de campo, desde o ensaio 

dos instrumentos de recolha de dados, passando pela preparação de todos 

os sujeitos da investigação, até a avaliação das especificidades do ambiente 

em que se desenvolveu a recolha de dados;

• Coleta sistemática de dados, recorrendo a métodos adequados e válidos 

previamente definidos e aprovados pela Comissão de Ética, como é o caso 

dos questionários e entrevistas;

• Análise sistemática das evidências recolhidas, de forma consistente e 

transparente, tendo em consideração os métodos qualitativos e quantitativos 

mais adequados, selecionados com base na revisão bibliográfica.
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Para a boa prossecução de toda a investigação, o trabalho foi dividido em 

três fases. A primeira fase consistiu na revisão bibliográfica e teve como objetivo 

estabelecer o estado da arte relativamente à temática das fronteiras, beneficiando a 

investigação com a consulta de bibliografia referente a questões de geopolítica regional 

e internacional. A consulta de documentos históricos e legislativos (Leis e Boletins 

da República), bem como de fontes cartográficas, complementou a investigação, na 

medida em que para a compreensão dos factos presentes era necessário conhecer o 

passado, nomeadamente no que respeita à evolução e atribuições das mais variadas 

instituições de poder com competências de monitorização das fronteiras, dos fluxos 

migratórios e da Segurança Nacional. 

Na segunda fase do trabalho, realizou-se a componente empírica do estudo 

baseada em trabalho de campo. Esta compreendeu uma etapa prévia de observação 

direta, dado que no estudo de fenómenos geográficos — sobretudo por tratar-se de um 

tema pouco investigado — torna-se imprescindível o conhecimento de determinados 

lugares nas suas diversas dimensões (física, demográfica, económica, social e cultural). 

Com efeito, Nogueira (1991) refere que “à semelhança das Ciências Físicas e Biológicas 

onde a teoria não pode avançar sem experimentação, as Ciências Sociais não poderiam 

avançar sem a observação dos factos e fenómenos” (p. 45). 

Procedeu-se à aplicação de um inquérito por questionário para permitir a 

recolha de informações junto de um grupo representativo da população residente na 

área fronteiriça selecionada para o estudo. O objetivo foi analisar a perceção dessa 

população relativamente ao impacte da imigração ilegal no seu quotidiano e a relação 

que estabelecem entre a imigração ilegal e a condição (porosidade) do limite fronteiriço. 

Entretanto, devido às condições de insegurança protagonizada pelos insurgentes 

nos distritos fronteiriços da província de Cabo Delgado (Palma, Nangade e Mueda), 

previamente selecionados, teve de se proceder a uma alteração dos locais onde seriam 

aplicados os inquéritos. Estes tiveram que ser aplicados nos bairros de Paquitequete, 

Cariacó, Expansão e Chuiba na cidade de Pemba dado que foi para aí que a população 

foi reassentada. 

Esta tarefa foi ainda condicionada por um conjunto de constrangimentos 

associados ao (i) sentimento de receio e à manifesta necessidade de recompensa por 

parte dos inquiridos pelo seu envolvimento na pesquisa, (ii) desconfiança em relação à 

finalidade dos dados expostos nos inquéritos, dada a existência de grupos de malfeitores 

disfarçados de pesquisadores que colhem dados para potenciar os insurgentes e outros 

grupos de criminosos, (iii) dificuldades em obter informações na ausência do chefe do 
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agregado familiar, dada a necessidade de permissão prévia (pelo responsável da família) 

para que a mulher ou um dos filhos respondesse ao inquérito.

A última etapa, nesta segunda fase, baseou-se na técnica de focusgroup 

envolvendo os oficiais do Serviço Nacional de Migração (SENAMI), Polícia de Fronteira e 

oficiais das Alfândegas na Cidade de Pemba, o que conferiu mais consistência e qualidade 

aos dados recolhidos. Importa referir que os debates nesta modalidade compreenderam 

a discussão em torno dos principais constrangimentos associados à porosidade das 

fronteiras e dos respetivos mecanismos de monitorização. Conforme afirma Fortunato 

e Silva (2001) esta técnica compreende a discussão em grupo, em torno da informação 

obtida através dos questionários e das entrevistas, por forma a encontrar novas pistas 

para situações inesperadas ou que ficaram menos claras. No entanto, foi igualmente 

proveitoso a realização de focusgroup junto de outros académicos, que têm desenvolvido 

pesquisas similares.

A terceira fase, cingiu-se à análise dos dados baseada nos objetivos do estudo. 

Assim sendo, em primeiro lugar, tratou-se da apreciação das variáveis inerentes 

a caracterização dos inquiridos e os respetivos agregados familiares. De seguida 

desencadeou-se a apreciação e análise das variáveis referentes às perceções sobre 

as fronteiras com destaque para a fronteira fluvial1 entre Moçambique e a Tanzânia. 

Considerando que o foco da investigação era a de compreender os fluxos migratórios 

associados à porosidade fronteiriça, analisaram-se os dados referentes às migrações 

com incidência para as imigrações indocumentados e os fatores que favorecem este tipo 

de imigração. Entretanto a última categoria desta fase, consistiu na análise dos dados 

focados para as implicações das imigrações indocumentadas.

Para efeitos de análise estatística e sistematização dos dados recorreu-se ao 

software Statistical Package for the Social Sciences(SPSS). 

6 DESAFIOS ENFRENTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO METODOLÓGICA

Importa agora destacar alguns dos desafios enfrentados no âmbito da 

realização da componente empírica do estudo, com incidência para os aspetos como 

a indisponibilidade para a participação nos questionários e entrevistas até à falta 

de segurança que se verifica nesta área geográfica devido a insurgência armada 

protagonizada por grupos terroristas. Neste contexto, das principais dificuldades 

enfrentadas destacam-se as seguintes:

1 Entende-se como fronteira fluvial uma linha imaginária que separa dois países ou regiões, demarcada 
principalmente pelo rio.
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• Escassez de informação geográfica relativa à área fronteiriça selecionada 

para a presente investigação, com destaque para os mapas temáticos 

pormenorizados;

• Insegurança na área de estudo, devido à situação político-militar que se vive 

no norte de Moçambique com destaque para os distritos fronteiriços com a 

República da Tanzânia;

• Longos percursos2 no meio da Reserva Especial de Niassa, caracterizada 

pela presença de animais bravios, tais como, leões, leopardos, elefantes 

e búfalos. Os cerca de 400 km de distância, que marcam o percurso da 

Cidade de Lichinga ao Posto Fronteiriço do II Congresso, são percorridos em 

estradas não asfaltadas e com bastante poeira. 

• Falta de sinal de telecomunicação e de internet ao longo dos percursos 

acima descritos e em várias secções do limite fronteiriço, o que dificultou a 

georreferenciação dos pontos alcançados no decurso do trabalho do campo;

• Dificuldade de acesso aos imigrantes indocumentados, dada a acentuada 

necessidade de “invisibilidade”; 

• Dificuldades de acesso a informações nos repositórios da Polícia de Fronteira, 

do SISE e do SENAMI, sonegada devido ao princípio de confidencialidade;

• Inacessibilidade de registos sistemáticos dos fluxos dos migrantes que 

atravessam os postos fronteiriços ao longo da fronteira entre os dois países. 

Este facto deve-se por um lado, às fragilidades do sistema de controle e 

registo, e por outro, ao abandono dos postos de travessia por parte das FDS, 

devido às ações dos grupos terroristas.

Para a superação das limitações descritas, foi necessário delinear algumas 

estratégias, entre as quais se destacam:

• O contacto às autoridades políticas e as FDS, com intuito de explicar a 

natureza e o objetivo do estudo, dada a necessidade de proteção do 

investigador e da sua equipe (inquiridores) tendo em consideração 

o nível de desconfiança em relação aos estranhos, num contexto de 

deslocados por conta da insegurança associada à insurgência armada. 

Neste contexto foi necessário destacar-se um oficial das FDS para fazer o 

acompanhamento do itinerário dos inquiridores ao longo de todo o trabalho 

de campo. A indicação do referido oficial teve em vista garantir a segurança 

do investigador e da equipe dos inquiridores assim como, facilitar a inserção 

2 O percurso compreendido da Cidade de Lichinga ao Posto Fronteiriço do II Congresso é de cerca de 400 km. (Na 
minha opinião esta nota de rodapé pode ser excluída e inserir esta informação no texto.



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação X Capítulo 10 99

diante das demais entidades previamente selecionadas para efeitos de 

recolha de dados;

• Contacto dos líderes comunitários por forma a envolvê-los na seleção 

de jovens dentro das comunidades, com domínio das línguas locais e com 

qualificação académica aceitáveis para a facilitação no preenchimento dos 

inquéritos tendo em consideração a sua aceitação no meio da população local;

• Gratificar os líderes comunitários e os inquiridores para suprir 

eventuais necessidades básicas decorrentes do processo e estimular o 

comprometimento em relação à tarefa desempenhada;

• Disponibilizar recursos para o transporte e gratificação ao oficial destacado 

pelo trabalho prestado no âmbito da facilitação no processo de recolha de 

dados. 

Para finalizar, revela-se fundamental recordar que este estudo decorre num 

momento em que o norte de Moçambique é destacado no âmbito das recentes revelações 

que indicam que o país detém potencialidades em hidrocarbonetos, fator que o coloca na 

atenção das potências que exploram o mercado correspondente.

Convém, no entanto, ressalvar que a superação das dificuldades e desafios 

no presente trabalho teve vantagens evidentes, na medida em que os resultados da 

pesquisa empírica têm como base dados e evidências reais coletadas diretamente 

da observação, dos questionários e entrevistas o que poderá conferir fiabilidade aos 

resultados. Igualmente, o presente estudo remete para a possibilidade de perceber novos 

fenómenos, até agora desconhecidos, permitindo novas investigações académicas e 

expansão do conhecimento específico.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A definição do território e a consequente delimitação de fronteiras são imperativas 

para os Estados na consolidação da sua independência e da sua soberania. Várias 

evidências demonstram que uma linha de fronteira devidamente delimitada é fundamental 

para a Segurança Nacional e particularmente para as comunidades fronteiriças, pois, se 

entende que a segurança de um Estado tem uma relação direta com a segurança das 

suas fronteiras. 

Deste modo, a perspectiva geográfica pode aportar um contributo importante para 

a discussão de soluções dos problemas arrolados na presente investigação. Entretanto, 

embora tenham sido mencionados desafios e dificuldades no âmbito da viabilização do 

trabalho do campo, julga-se pertinente a implementação das estratégias de superação. 
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Assim, a necessidade da viabilização da metodologia para a presente investigação é 

impulsionada pelo facto de a Geografia possuir um suporte de ferramentas capazes 

de contribuir para a mitigação dos problemas que assolam o norte de Moçambique. No 

entanto, de acordo com a tipologia dos problemas, a Geografia poderá ajudar na produção 

cartográfica da linha de fronteira e através de sistemas de informação geográfica poderá 

contribuir para o processo de reafirmação e delimitação das fronteiras e monitorizar os 

seus fluxos. 

É igualmente relevante o seu papel para o mapeamento das rotas usadas pelos 

imigrantes ilegais, contrabandistas e possíveis grupos de terroristas. Como ciência social a 

sua visão poderá ser importante para a compreensão e análise dos impactos aos diversos 

níveis da imigração ilegal, refletindo na identificação de soluções para a mitigação dos 

problemas e no desenvolvimento de estratégias que promovam a paz e a inclusão.
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