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SUMARIO 

A area estudada abrange a parte sul do Distrito de Gondola e tem uma superffcie de 
aproximadamente 3287 km2 

O clima da area pode ser caracterizado como semi-arido hümido a sub-humido seco. A 
precipitagao média anual varia entre +850 mm na parte sudeste e mais do que 1200 mm na 
zona de Escarpamento. 

O distrito consiste de duas unidades geológicas: 

1. Gneisse do Precambrico (Soco Cristalino) com: 

Urn Planalto de 500 - 700 m com "montes testemunhas" (inselbergs). Dissecgao 
moderada, com vales de erosao largos (10 - 50 m de profundidade). 

Uma Plamcie de 200/300 m. Dissec?ao moderada, com vales de erosao muito largos (10 
- 20 m de profundidade). As partes centrais destes vales têm rios incisos. 

Uma Zona de Transigao (200 - 500 m). Dissecgao forte, com vales de erosao estreitos 
(20 - 100 m de profundidade). 

2. Uma Plamcie Aluvial de depósitos fluviais do Rio Revue do Quaternario na parte 
sudeste. Altitude: inferior a 200 m. 

Os solos do Planalto e da Zona de Transicao: 
Os cumes e os declives superiores sao caracterizados pelos solos sem pedras ou cascalhos e 
uma profundidade no geral de mais de 120 cm. Os subsolos têm cores vermelhas com uma 
textura de (franco)-argilo-arenosa. 

V 
Os solos dos declives médios e inferiores sao pouco profundos com cascalhos e pedras 
superficiais, assim como, afloramentos rochosos. A cor do subsolo muda na direc?ao das 

"baixas de vermelha a amarela e depois a cinzenta. 

Os solos das baixas sao caracterizados por uma alternagao de camadas de areia grossa e 
camadas de textura franca humica preta. ' 

Os solos da Plamcie de 200/300 m: 
Solos de partes altas: franco-arenosa castanho ou solos de areia amarela. 

Os solos de Planicie Aluvial: 
Solos de franco-argilo-limosa cinzentos. 



O distrito pode ser dividido em 4 zonas de uso actual da terra: 

1. O Planalto: a precipitacao é relativamente alta (1000 - 1150 mm/ano) e a evapotranspi
racao é relativamente baixa. Os solos de franco-argilo-arenosa vermelhos sao predominates= 
nas partes altas desta zona. Sao de fertilidade relativamente boa com uma alta capacidade de 
retencao de agua. Devido as condi?öes favoróveis da terra, o uso é intensivo com uma infra-
estrutura bem desenvolvida. Nos declives escarpados, a erosao e a ibrmagao de crostas sao 
evidentes. Além da agricultura do sector familiar, ha* também muitas instancias agncolas a 
escala grande (tabaco, citrinos, algodao) especialmente na parte oeste do distrito. Culturas do 
sector familiar nas partes altas: milho, mapira, batata doce, mandioca, feijao nhemba, feijao 
manteiga, manga. Culturas das baixas: banana, milho, cana-de-acücar, horticolas. 

2. A Plamcie de 200/300 m: precipitacao relativamente baixa (850 - 1100 mm / ano) até 
muito alta ( > 1100 mm) numa zona de alguns quilómetros ao longo do Escarpamento. Uma 
evapotranspiracao relativamente alta. Os solos sao predominantemente arenosos, com uma 
fertilidade baixa e uma capacidade de retencao de a"gua baixa; esta zona é usada apenas para 
colecta de lenha e em alguns lugares (ao lado dos rios) para a agricultura do sector familiar. 
A infra estrutura falta quase completamente. 

3. A Planicie Aluvial: Precipitacao relativamente baixa (850 - 1100 mm / ano) e uma 
evapotranspiracao relativamente alta. Solos com uma fertilidade relativamente alta e uma 
capacidade de retencao de a"gua alta. 

4. Zona de Transicao: Precipitacao muito alta ( > 1200 mm / ano) e uma evapotranspiracao 
relativamente baixa. Apesar de disseccao forte com declives escarpadas e predomihio de solos 
pouco espessos, o uso da terra é intensivo em partes desta zona, o que provocou forte erosao. 

As baixas têm em todo o distrito um uso mais intensivo. As terras situadas ali têm meihor 
aptidao relacionada com o enriquecimento lateral de nutrientes e a"gua. 

Uma avaliacao qualitativa da terra para as culturas do sector familiar (banana, feijao, 
mandioca, amendoim, milho, mapira, cana-de-acücar, batata doce e tomate) estó apresentada 
na tabela 7. 

No geral pode-se dizer que os solos do Planalto e a Zona de Transicao sao moderadamente 
até marginalmente aptos para estas culturas. Os declives escarpados tem riscos de erosao e 
sao menos aptos. As baixas têm limitacöes em consequência de ma" drenagem. 

Os solos de Plamcie de 200/300 m sao nao ou marginalmente aptos em consequência do 
clima (precipitacao relativamente baixa, PET relativamente alto). S<5 uma zona de alguns 
quilómetrosao longo do Escarpamento na Planicie de 200/300 m é caracterizada por uma 
precipitacao mais elevada e por isso é mais apta. 

A Planicie Aluvial tem boas possibilidades para algumas culturas. Nas fotografias aéreas de 
1978 pode-se ver que esta zona tinha um uso da terra intensivo especialmente para a 
agricultura de grande escala. Estas unidades planas sao specialmente aptas para o regadio. 



Os solos da parte sul do Distrito de Gondola (Manica) 

1. INTRODUCAO € 

Na carta do U.N.D.P. - "Pré-programa" I.N.I.A./D.T.A. solicitou-se que se fizesse urn 
mapa dos solos do Distrito de Gondola (Provihcia de Manica) na escala de 1 : 250.000. Dada 
a limitacao do onjamentó o trabalho de campo foi limitado a 5 semanas e foi também restrito 
a parte do distrito sul do Corredor da Beira com acento na Localidade Nhambonda e Posto 
Administrativo de Macate. Para a localiza?ao da aYea: veja Figura 1. 

Os mapas preliminares na escala 1:50.000 destas zonas sao disponfveis para uso interno. Estes 
estao baseados na quantidade de observacöes limitadas no campo e interpretacao de 
fotografias aéreas. Eles servem só para dar uma impressao geral dos solos. 

Este relatório contém também uma revisao dos mapas existentes, e outros dados dispom'veis 
do distrito de Gondola ë partes vizinhas da Provihcia de Manica. 

Colaboracao durante e depois do trabalho de campo dos Técnicos J. Francisco, P. Benzane 
e J. Frenkel da Seccao de Cartografia (I.N.I.A. / D.T.A.). 

I.N.I.A. / Departamento de Terra e Agua. Cómankai^o No. 79 - 1995 1 



Os solos da parte sul do Distrito de Gondola (Manica) 

2. METODOLOGIA -

Existem ji mapas de solo da maior parte do Distrito de Gondola (veja figura 1). Os mapas 
e os respectivos relatórios foram base para o presente levantamento de solos. O seu sumario, 
é apresentado nos apêndices 2 até 5. Durante o trabalho de campo, todas as estradas seguras 
foram utilizadas para verificar os mapas de solos existentes e para obter uma impressao geral 
da paisagem. 

Veja capftulo 12 para urn sumaïio dos dados ba"sicos dispom'veis (mapas, fotografias aéreas, 
imagens de satélite, literatura). 

Foram feitas 115 sondagens (0 - 120 cm) com descri^ao completa de acordo com o "Manual 
para a descri?ao do solo e codificagao para o Banco de Dados (SDB)" (DTA, 1995). Urn total 
de 100 amostras de solos foram colhidas. Devido ao onjamento limitado apenas 32 amostras 
foram analisadas no laboratório do DTA (Analises: bases trocaveis (Ca, Mg, K, Na), H- e 
Al-trocavel, pH-KCl, pH-H20, C.E.(l:2,5), %-M.O., P-Olsen, N-Kjeldahl, CaC03). 

Uma grande parte da zona investigada nao é acessivel por falta de estradas (especialmente na 
parte Sudeste do distrito). Devido a problemas de seguran<ja (minas), o mapa desta parte 
baseou-se na interpretacao de fotografias aéreas e mapas de solos existentes. Os locais de 
observacao foram escolhidos perto das stradas principais (tempo disponivel muito limitado). 

I.N.1. A. / Depanamento de Tena e Agua, Comunicaqio No. 79-1995 



Os Solos da Parte Sul do Distrito de Gondola (Manica) 

Fïg.l ZONAS DE MAPEAMENTO DE SOLOS EXÏSTENTES NO DISTRITO DE GONDOLA 
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Os solos da parte sul do Distrito de Gondola (Manka) 

3. CLIMA -

Coba e Profabril (1971a), Coba (1981a), FAO (1984) e Hidrotécnica Portuguesa (1974) dao 
informacöes detalhadas sobre o clima do Distrito de Gondola. 

As tabelas la e lb (FAO 1984) dao um sumario do clima das estacöes climatológicas de 
Chimoio e Nhamatanda. 

Os dados de Chimoio (tabela la) dao uma impressao do clima de Planalto (eleva$ao > 500 
m). Por causa da grande elevacao as temperaturas médias sao mais baixas, causando uma 
evapotranspiracao também baixa. A precipitagao é relativamente alta. 

Nhamatanda (tabela lb) esta" situada + 25 km a leste do Distrito de Gondola. Os dados dao 
uma impressao geral do clima de Planicie Aluvial e grandes partes da Plam'cie de 200/300 
m. Por causa da elevacao as temperaturas médias sao mais altas, causando uma evapotranspi
racao também alta. A precipitagao é relativamente baixa. 

Tabela la: Dados meteorologicos Chimoio (nr. 306) 
Longitude 
33 28 E 

Latitude 
19 07 S 

El evacao 
732 m 

Mes Temperatura 

média nax min noite dia 

Hun. 
rel. 
% 

lil Rad.solar 
h/dia n/N 

% 

Ven to 

m/s 

Pree PET 

mm 

Janeiro 23.8 29.1 18.5 21.6 25.6 75 22.1 i 7.1 54 2.0 227 151 
Fevereiro 
Marco 

24.0 
23.0 

29.1 
28.2 

18.8 
17.8 

21.8 
20.9 

25.7 
24.8 

76 
77 

22.6 
21.6 

6.9 
7.5 

54 
61 

1.9 
1.9 

200 
158 

130 
134 

Abrll 
Malo 

21.8 
19.5 

27.5 
25.6 

16.1 
13.4 

19.5 
17.2. 

23.8 
21.7 

75 
73 

19.6 
16.6 

7.9 
8.2 

' 67 
73 

1.7 
1.7 

52 
26 

111 
92 

Junho 
Julho 

17.6 
17.4 

23.7 
23.4 

11.6 
11.3 

15.4 
15.2 

19.8 
19.5 

72 
71 

14.5 
14.1 

7.3 
7.4 

67 
67 

1.9 
1.9 

22 
14 

74 
76 

Agosto 
Setembro 

18.9 
21.2 

25.4 
28.0 

12.5 
14.3 

16.8 
18.9 

21.3 
23.6 

68 
65 

14.9 
16.4 

8.0i 
8.2 

70 
68 

2.1 
2.3 

21 
15 

103 
128 

Outubro 
Novembro 

23.3 
23.7 

30.3 
28.8 

16.3 
17.6 

21.1 
21.5 

25.9 
25.2 

65 
68 

18.6 
19.9 

8.0 
6.5 

64 
50 

2.4 
2.3 

32 
114 

153 
142 

Dezembro 23.6 29.0 18.2 21.9 25.6 73 21.3 6.4 48 1.6 
Ano: 

187 
1068 

133 
1427 

Dias secos: 201 
Oias intermediaries: 41 
Dias hüaidos: 123 
Perlodo de crescimentoi 1 Novembro - 14 Abril 
Perlodo hümldo: 26 Hoveabro - 29 Marco 

I.N.I.A. / Departamento de Terra e Agua, ComunicaQSo No. 79 - 1995 4 



Os solos da parte sul do Distrito de Gondola (Manica) 

Tabela lb Dados meteorologi COS Nhamatanda (nr. 40 

Longitude L a t i t u d e E l e v a c a o 
34 12 E 19 16 S 57m 

Hês Temperatura Hum. P r e s . Rad. s o l a r Vento Pree PET 
r e l . agua h / d i a n/H 

média max n i n n ó i t a d i a % mbar % m/s mm WWl 

J a n e i r o 2 7 . 8 3 4 . 1 21 .S 2 5 . 2 3 0 . 0 73 2 7 . 3 7 . 1 54 2 . 0 175 184 
P e v e r e i r o 2 7 . 4 3 3 . 5 21 .4 2 4 . 9 2 9 . 6 74 2 7 . 0 6 . 9 54 1 .9 171 143 
Marco 26 .6 3 2 . 8 20 .4 2 4 . 1 2 8 . 8 74 25 .8 7 . 5 61 1 .9 109 153 
A b r i l 2 5 . 4 3 2 . 0 1 8 . 7 2 2 . 7 2 7 . 7 71 2 3 . 0 7 .9 67 1 .7 44 125 
Haio 22 .9 3 0 . 3 1 5 . 6 2 0 . 2 2 5 . 6 68 1 9 . 0 8 . 2 73 1 .7 16 107 
Junho 2 1 . 0 2 8 . 4 1 3 . 6 1 8 . 3 2 3 . 7 70 1 7 . 4 7 . 3 67 1 .9 15 86 
Julho 20 .6 28 . 0 1 3 . 2 1 8 . 0 2 3 . 3 74 1 8 . 0 7 .4 67 1 .9 9 89 
Agosto 2 2 . 2 2 9 . 9 1 4 . 6 1 9 . 7 2 5 . 0 69 1 8 . 5 8 .0 70 2 . 1 17 114 
Setembro 24 .2 3 2 . 0 1 6 . 3 2 1 . 6 2 7 . 0 65 1 9 . 6 8 . 2 68 2 . 3 7 141 
outubro 2 6 . 5 3 4 . 6 1 8 . 5 2 4 . 0 2 9 . 5 65 2 2 . 5 8 .0 64 2 .4 35 171 
Novembro 2 7 . 0 3 4 . 6 1 9 . 5 2 4 . 7 2 9 . 8 66 2 3 . 6 6 . 5 50 2 . 3 89 159 
Dezembro 2 6 . 9 3 3 . 7 2 0 . 2 2 4 . 9 2 9 . 4 72 2 5 . 6 6 .4 48 1 .6 

Ano 
160 
847 

150 
1622 

Dias secos: 226 
Dias intermediaries: 60 
Dias hümidos: 79 
Periodo de crescimento: 14 Novembro - 2 Abril 
Periodo htimido: 12 Dezenbro - 1 Marco 

- calculo dos dias secos, dias intermedi&rios, dias hümidos, perlodo de crescimento, 
- calculo do PST: Penmann-modlfied 

perlodo htimido baseado na F.A.O. (1964). 

A DNA (Maputo) tem dados de precipitacao de 17 estates do periodo 1952 até 1980 dentro 
do Distrito de Gondola e seus arredores. Os dados diaYios foram introduzidos no Banco de 
Dados clima'ticos SUIVI no DTA. Westerink (1995) da" uma descricjïo detalhada, completa 
com tabelas e gra"ficos. Segundo o nivel da precipitacao pode-se distinguir 3 zonas: 

Zona de Transicao e a parte oeste da Planicie de 200/300 m (perto do Escarpamento): 
precipitacao alta ( > 1200 mm), causada por um aumento forte da elevacao (de 200 até 500 
m). Volumes do ar hümido, predominante com uma origem do sudeste (Oceano Indico) sao 
for$adas de subir, causando uma precipitagao alta. 

O resto da Plamcie de 200/300 m e a Plamcie Aluvial Q00 
relativamente baixa (800 - 1000 mm). / 

200 m): precipitagao 

O Planalto ( > 500 nri: precipitagao relativamente alta (1050 -1150 mm). Na direcgao oeste 
do Planalto a precipitacao diminui (1000 - 1050 mm). 

I.N.I.A. / Departainento de Terra e Agua, Comunicacao No. 79 - 1995 5 



Os solos da parte sul do Distrito de Gondola (Manica) 

4. GEOLOGIA -

A area de estudo (Distrito de Gondola) é coberta pela Carta Geologica a Escala de 1:250.000. 
do ano 1984 (veja capitulo 12). Na zona Norte de 19° latitude existe uma carta geologica de 
1969 a escala de 1:250.000. Estas duas cartas foram combinadas através da sobreposicao a 
escala original. 

Em geral pode se dizer que o Distrito de Gondola consiste de duas unidades geológicas: 

1. Depósitos fluviais do Rio Büzi do Quaternaïio na parte sul (altitude approximada 150 -
200 m. acima do nfvel do mar), que se pode dividir em: 

a. Depósitos fluviais recentes; 

b. Depósitos fluviais antigos (Pleistoceno ou Holoceno) com uma posi?ao de algumas 
dezenas de metros acima da planiciè fluvial recente, que nao tem influência dos rios 
recentes. 

* 

2. Rochas do Precambrico do "Soco Cristalino" (altitude superior de 200 m. acima do m'vel 
do mar): 

a. A maior parte do distrito consiste de gneisse. 

b. Presences localizadas de marmore alternando com gneisse. 

c. Presences localizadas de quartzito e xisto, predominante na parte sudoeste do 
distrito. 

d. Presencas localizadas de granito, predominante na parte norte do distrito: 

e. Migmatitos na parte nordeste do distrito. 

Existem em alguns lugares na parte leste "chaminés vulcanicas" de idades diferentes. Na parte 
norte do distrito tem alguns "diques de brecha qu&tzica" alongados. 

O gneisse (lito-estratigra'fico: Formagao de Barue) é do tipo para-gneisse. 
Genese: metamorfose de depósitos de grauwacke. 
Composicao: camadas brancas do quartzo e feldspato, em alterna^ao com camadas pretas de 
biotita e hornblenda. 

Ha" presenca de tres tipos de gneisse nesta zona: 
gneisse "normal": composicao de quartzo, feldspato, biotita e moscovita 
gneisse amfibola: com um teor relativamente alto de biotita e hornblende 
gneisse de "olhos": com camadas de mega cristais do feldspato. 

I.N.Ï.A. / Departamemo de Terra e Agua, Comumca^o No. 79 - 1995 6 



Os solos da parte sul do Distrito de Gondola (Mamca) 

5. GEOMORFOLOGIA 

5.1. Dados existentes 

A Coba e Profabril (1971a) apresentam uma classifica^ao geomorfológica do Distrito de 
Gondola e seus arredores que abaixo se segue: 

Zona Continental - Rochas do Soco Cristalino (Precambrico) constituem montanhas e 
planaltos. Altitude: 750 m até 2400 m acima do nivel do mar. Nao existem no Distrito de 
Gondola. 

Zona subcontinental- planaltos de nfveis diferentes com uma origem tectönica que formam 
a transicao da Zona I para a Zona IV. Geologia: Rochas do PrecSmbrico do Soco Cristalino 
Altitude: 200 - 700 m. Subdivisao: 

a. "Planalto" de 500 - 750 m com "montes testemunhas" (inselbergs). Dissecgao moderada 
com vales de erosao largos com profundidade de 10 - 50 m. 
Geologia: gneisse e granitos da Formacao de Barué e mica-xistos e gneisse da 
Formacao Fronteira. 

b. Uma zona entre o "Planalto" (Zona Subcontinental) e a Zona (Sub) Literal. Altitude 
entre 200 e 500 m: 

- Dentro desta zona, uma parte relativamente baixa: a "Planicie de 200/300 m" com 
uma dissecgao moderada, com vales de erosao muite largos de 10 - 20 m de 
profundidade. As partes centrais destes vales tem rios incisados (± 5 m). 

/ 
- A parte alta desta unidade é a "Zona de Transicao". com uma dissecgao forte, coin 
vales de erosao estreitos (profundidade 20 - 100 m). Esta zona é caracterizada por um 
Escarpamento, um "passo" (falha) de alguma centenas dé metros, que é especialmente 
bem desenvolvido na parte sul do distrito. Veja para a localizacao o Mapa de Solos 
1:250.000 
Geologia: gneisse de Formacao do Barué; 

Zona (Sub) Literal - Sedimentos QuaternaYios de origem diferente (fluvial, marinha). 
Altitude: inferior a 200-m. Na parte sul do distrito tem uma Planicie Aluvial. 

Na legenda dos mapas de solos, as formas de terreno formam' a nivel superior da legenda 
(veja tabela 2). Na figura 2 apresenta-se uma sec^ao esquema"tica de noroeste-sudeste. 
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Os sok» da parte sul do Distmo de Gondola (Mmica) 

5.2. Prepara^ao para este levantamento. 

Um mapa de classes de declive foi preparado na base dos mapas topograficos a escala 1 : 
50.000. Com intervalo de curvas de nfvel de 20 m ou 10 metros nas seguintes classes (cf 
FAO 1990): 

1 0 • - 2 % 

2 2 - 5 % 

5 5-10 % 

10 10 - 15 % 

15 15 - 30 % 

30 > 30 % 

I Ilhas testemunhas ("inselbergs") com declives acentuados. 

No mapa de solos estas classes de declive formam o segundo nfvel da legenda: componentes 
do terreno (veja tabela 3). 

Os elementos fisiograficos foram deduzidas de fotografias aéreas (1972, a escala 1:50.000). 
Ha ocorrência das seguintes elementos: 
No "Planalto" e "Zona de Transicao": 

s cumes e declives superiores 

i tleclives médios e inferiores 

b baixas (fundo de vales) -

I afloramentos rochosos (inselbergs) 

Nas outras paisagens: 

s interflüvios 

b vales ' 

I afloramentos rochosos ("inselbergs") 

Estes elementos fisiograficos sao indicadas na legenda do mapa de solos ao nfvel mais 
inferior: 
componentes de solo (veja tabela 4). 
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Os solos da parte sul do Distrito de Gondola (Mamca) 

6. DESENVOLVIMENTO GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO -

1. "Uplift" do acompanhada com um "downwarp" da Zona Costeira (geosinclinal) de 
Mozambique. ( ± 6 5 milhöes de anos atra"s). O Distrito de Gondola situa-se na zona de 
dobradica. Tem mais ou menos 4 "blocos" de altitudes diferentes: 

- Zona (sub)-litoral: < 200 m (parte sul do distrito). 

- "Planfcie de 200/300 m" (parte leste do distrito). 

- "Planalto": 500 - 700 m (parte oeste do distrito). 

- "Alto" Manica: > 1000 m (oeste do distrito). 

Entre a "Plamcie de 200/300 m" e o "Planalto", encontra se uma "Zona de Transito", 
composta de "blocos" ou "degraus" de alturas diferentes cujos limites consistem de falhas 
com orientacao Norte-Sul (por exemplo o Escarpamento). 

2. Pediplanacao durante periodos do "uplift" reduzido e/ou perfodos mais secos; desenvolvi-
mento continuo de "Planfcie de 200/300 m" e o "Planalto". Formagao dos "inselbergs". 

3. Formacao dos vales de erosao. A "Zona de Transicao" e a parte leste do "Planalto" 
mostram uma forte disseccao causada pela erosao com origem na Zona (Sub)litoral na 
direc^ao oéste. De facto as partes altas formam as restantes partes da superffcie de "Planalto". 
A disseccjïo é mais forte na "Zona de Transicao" e ao lado dos rios principals (Rio Revue e 
Rio Pungoé). 

Em secgöes a maior parte dos vales mostra um declive superior suave, com uma transicao 
abrupta em um declive inferior escarpado. Isto indica uma segunda fase da disseccao. A 
disseccao recente é possivelmente o resultado duma "uplift" mais rapido desta zona mais 
recente. De acordo com isto os vales ainda nao alcancaram a fase madura. A figura 3 mostra 
seccöes esqueméticas dos vales de erosao no "Planalto". ' 

Os vales do Plamcie de 200/300m sao mais largos (200 - 500 m) e têm uma profundidade 
(10 - 20 m) menor que_em "Planalto" e a "Zona de Transicao" e mostram formas suaves, sem 
forma de "V". Estes vales tinham também uma disseccao recente. As partes mais profundas 
destes vales grandes mostram uma disseccao escarpada (3 - 7 m) e um fundo plano (largura 
20 - 50 m) com rios contendo a"gua na época de chuvas. 

4. Erosao de influência humana. Porque o "planalto" tem um uso intensivo de agricultura e 
a vegetacao natural foi devastada completamente, houve erosao forte no tempo (sub) recente. 
As baixas apresentam-se com material coluvionar de alguns metros. 

N.B. Sedimentos arenosos com propagagao larga ocupam as partes oeste do "Planalto", leste 
da falha principal na paisagem de transicao e em zonas extensivas da "plamcie de 200/300m". 
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Os solos da pafte sul do Distrito de Gondola (Msmca) 

A sedimentacao ocorreu durante a fase 1. As areias sao talvez produto de erosao causada pelb 
"uplift" do Soco Cristalino. 

7. HIDROLOGIA 

O mapa de solo mostra o padrao de drenagem (tipo dendritico). Pode dividir o Distrito de 
Gondola em 2 zonas de "recepgao": a parte norte pertence a bacia do Rio Pungoe, enquanto 
a parte sul pertence a bacia do Rio Buzi - Rio Revue. A principal linha divisória das aguas 
é indicada para o Corredor da Beira. A densidade de drenagem é bastante uniforme causada 
por uma composigao geológica uniforme. 

M.A. / Departamento de Terra e Agua, Corauirica^o No. 79-1995 11 



Fig.3 Seccöes esquematicas de vaies de erasdo do planalfo (unidade AG) 
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Os solos da pane sul do Distrito de Gondola (Manica) 

8. SOLOS 

8.1. Informagao existente. 

A figura 1 indica a posicao das zonas de levantamento no Distrito de Gondola. 

Em Coba e Profabril (1971b) um Mapa de Solos a Escala 1:100.000 com cobertura duma 
parte grande da Provihcia de Manica (entre latitude 17° S - 21° S e entre longitude 34° E a 
fronteira do Zimbabwe. Este mapa cobre o Distrito de Gondola excepto a parte sudeste. 
No relatório encontra-se a descigao de 30 perfis de solo caractensticos desta zona. Em 
apêndice 2, uma descri?ao das unidades de mapa e as unidades de solo que estao presentes 
no Distrito de Gondola. 

Em Coba (1981c) um Mapa de Solos a Escala 1:250.000 com cobertura da Provihcia de 
Manica entre 18° S 15'- 21°S 15' latitude e da fronteira do Zimbabwe e 34° longitude (entre 
19° 30' S - 20° 15' S: 35° longitude). A classificagao e descrigao das unidades de solo e igual 
com Coba e Profabril (1971b). Em apêndice 4 um resumo das caracteristicas das unidades 
de mapa e as unidades de solo estao incluidas. 

Em apêndice 3 encontre-se um resumo das caracteristicas quimicas de solo e a textura das 
unidades de solo (Coba e Profabril, 1971b, Coba 1981c) e dos solos da SEMOC, 15 km sul 
de Chimoio (Vilanculos e Serno, 1992). 

Pormenores sobre a classificagao, mineralogia, descrigao das caracteristicas de solos: refer-se 
a Coba (1981c) e Coba & Profabril (1971b). A classifica?ao de solos nestes relatórios é 
baseada na genese. Por isto, os mapas de solo e os respectivos relatórios sao muito dificeis 
de compreender e de utilizar no levantamento de solos. As unidades de mapa consistem 
muitas vezes de dois ou mais códigos, cada códigö corresponde a dois ou mais (ate dez!) 
unidades de solo . Também a ocorrência das unidades de solo dentro das associagöes 
diferentes e seccöes esqueméticas falta. Porém este resumo foi apresentado neste relatório 
porque estes podem servir para levantamentos futuros da Provihcia de Manica. 

Hidrotecnica Portuguesa (1974) apresenta um Mapa de Solos na Escala 1:50.000 da zona 
sudoeste de Chimoio. Este documento também apresenta mapas de avaliacao para: agricultura 
(geral) e agricultura irrigada de tabaco. 

, \ 
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Os solos da parte sul do Distrito de Gondola (Mamca) 

Vilanculos e Serno (1992) mostram resultados de mais de 100 amostras (profiindidade: 0 = 
20 e 20 - 50 cm) dum levahtamento de solos detalhado da SEMOC, 15 km sul de 
Chimoio (700 ha; declives 1 - 5 % em partes altas ate 6 - 13 % em vales solos vermelhos 
com um solo superficial de franco-argilo-arenosa e um subsolo de argilp-arenoso). 
As conclusöes mais importantes sobre.a fertilidade dos solos: 

- Ca, Mg e K: alto 

- Materia organica: moderada 

- Nitrogênio: moderado 

- Satura^ao de Al: baixa 

- Satura?ao de bases: alta 

- Salinidade ou sodicidade: baixa 

- Ca/Mg- e Mg/K-razao: boa 

- pH: ligeiramente a"cido 

-C.T.C.: baixa 

- P: baixo 

8.2. Resultados do levantamento de solos 

A legenda do mapa de solos na escala 1:250.000 foi constituida de acordo com os 
"Guidelines" do SOTER (van Engelen et al 1993) e o mapa de solos do Tanzania (van Kekum 
1994). 

/ 

A legenda tem uma estrutura hieraïquica, com os seguintes nfveis: 

Terreno: forma de terreno, e geologia; veja a tabela 2 para ter um resumo das caracteristicas 
dos diferentes "terrenos" ou paisagens. Por razöes de legibilidade do mapa os códigos 
consistem de dois ou tres caractéres. 

\ 

Componente do terreno: subdivisao do terreno na classe de declive; Veja tabela 3 para uma 
divisao das classes de declive (cf. FAO 1990). 

-. \ 

Componente de solo: unidades com solos caracterfsticos. Elas sao indicadas na tabela 4, 
incluindo a posicjo de topografla. Um sumaïio das (variacao em) caracteristicas do solo na 
tabela 5. Os componentes de solo sao comparativeis com as sub-unidades de solo no sistema~ 
de classificagao da FAO (1990). 
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Os solos da parte sul do DistriTO de Gondola (Manica) 

Na escala de 1:250.000 nao é possivel indicar todos os componentes do solo em separado. 
A maior parte do mapa indica "associagöes" (grupos) de solos. Onde é possivel nos mapas 
1:50.000 indicam as partes altas (componentes s). As baixas do "Planalto" e da "Zona de 
Transicao" indicadas nesta escala sao muito estreitas. As linhas de drenagem nos mapas 
indicam a posicao destas baixas. 

Unidades de mapa: as unidades de mapa consistem em "cödigos compostos" por exemplo 
A1G2S: 

- "Planalto" (A) 
- partes altas superiores a 500 metros de largura (1) 
- geologia = gneisse (G) 
- declives 2 - 5 % (2) 
- componente do solo (s) 

A figura 4 apresenta Secgöes esquema'ticas dos terrenos diferentes. A posicao topografica 
esta indicada 

Outros tipos de classificagao e legendas: O apêndice 1 da um resumo da relacao entre os 
componentes de solo deste levantamento, a classifïca?ao da FAO, Coba e Profabril 1971, 
Hidrotecnica Portuguesa 1974 e o mapa de solos de Mozambique è escala 1:1.000.000. 

Dados de laboratório e descricao de perfis: veja Apêndice 7 e 8. 

Superficies das unidades de mapa (mapa de solos 1:250.000): veja Apêndice 6 

I.N.I.A. / Depanamento de Terra e Agua, ComiuricaQSo No. 7 9 - 1995 1 5 



• • « s w - t f ' - a . -

Os Solos da Parte Sul do Dislrilo dc Gondola (Manica) I.N.I.A. / Departamcnto de Terra c Agua, Comunicacao N"79 - 1995 
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Fig. 4 Seccöes esquemëticas de terrenos do distrito de Gondola ( Cddigos.veja tabelas ) 
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