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Avaliação Sismotectónica de Moçambique no Perı́odo de 1980 a 2018

Gervásio J. Anela1, Belzénia Matsimbe1 e João P. Rocha2

1Direcção de Pesquisa e Extensão, Prol. Av. Kim Il Sung, Edf.D1, Maputo, MOÇAMBIQUE
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Resumo - Em Moçambique os eventos severos geofı́sicos
e meteorológicos ocorrem com muita frequência, con-
stituindo desastres naturais e trazendo consequências
negativas para o progresso da economia e desenvolvi-
mento da sociedade moçambicana. A disponibilidade
de equipamento para prever e enfrentar os desastres
naturais em Moçambique é escassa, devido ao elevado
custo de aquisição por um lado, e por outro lado,
a difı́cil previsão de ocorrências dos eventos severos
naturais, como ciclones e sismos. Esta investigação
faz uma avaliação sismotectónica de Moçambique no
perı́odo de 1980 a 2018, cerca de 38 anos, usando
dados sismológicos internacionais disponı́veis na base
dados da geological, geophysical e geodetical Database,
envolvendo a actividade sı́smica e de fissões das três (3)
placas tectónicas, a Núbia, Somália e Arábia, incluindo
o grande Vale do Rift Africano. Os dados observacionais
foram executados num supercomputador com alta
capacidade de realização de operações por segundo. O
resultado mostrou que em Moçambique os epicêntros e
mecanismos focais dos sismos se concentraram na região
centro do pais, norte em Cabo Delgado e ao longo do
canal de Moçambique, e a precipitação média global, se
concentrou na cidade da Beira, passando se a distribuir
pelas regiões norte, provı́ncias do Niassa, Cabo Delgado,
Nampula e no centro, provı́ncias de Tete Zambézia e
norte de Gaza. No perı́odo investigado, os sismos de
magnitude superior a 5 graus na escala de Ritcher, foram
variando até 7.5 graus ocorrido em 23 de Fevereiro de
2006 em Chibote, Matchaze, Provı́ncia de Manica e
sentido em todo Moçambique e paı́ses circunvizinhos
com a destruição de muitas infraestruturas e mortes.
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I. INTRODUÇÃO

Moçambique é um dos paises africanos propenso a
ocorrência de sismos, atravessado pelo Grande Vale do Rifte
Africano e influenciado por três placas tectónicas, sendo a de
Nubia, Somália e Arábia e limitado pelas coordnadas 10º -
27º E e 30º - 40º S [1]. Neste pais africano, o primeiro obser-
vatório foi criado em 1957, instalado na cidade de Lourenço
Marques actual Maputo que após 3 anos se registaram 44
sismos com magnitudes variando entre 5.0 a 6.5 graus na es-
cala de Ritcher. Desde a criação do observatório, destaca-se
o ano de 1985 que ocorreram dois abalos sismicos de escalas
de 6.0 e 6.4 graus Ritcher [3].

Segundo [6], ao longo do tempo, verificamos que os sis-
mos ocorreram no prolongamento do Vale Rift Africano e

na região norte do Canal de Moçambique. Entre Fevereiro
a Março de 2006 ocorreram 50 sismos com magnitudes
variando entre 3.3 a 7.0 graus Ritcher [11], com destaque
do sismo ocorrido em Chitobe, Matchaze com 7.5 graus
Ritcher e sentido em todas provı́ncias de Moçambique in-
cluindo os paı́ses vizinhos, com uma consequêncisa de 5
mortes, 28 feridos e destruição de mais que 280 casas e
outras infraestruturas. Em relação aos epicêntros sismicos,
Moçambique apresenta duas caracterı́sticas, segundo o reg-
isto de 1957 a 2009, que foram sul do Valley Rift Africano,
que tem como origem no Lago Niassa dirigindo-se para o
sul de de Moçambique, meridianos 30º - 35º E e paralelos
10º - 25º S em seguida no Canal de Moçambique, concen-
trando duas regiões com alta sismicidade, envolveno 10º -
18º S; 40º - 42º E e 21º - 24º S; 37º - 40º E, registando-se
uma frequência de sismos entre 1950 a 1957.

II. CARACTERÍSTICA GEOGRÁFICA E
DEMOGRAFICA DE MOÇAMBIQUE

Moçambique está localizado no hemisfério sul do continente
africano, na região da África Oriental e sudoeste do con-
tinente, possui uma área de terra firme de 786.380 km2 e
terra lı́quida de 13.000 km2, totalizando 799.380 km2 de su-
perfı́cie. Segundo a World Population Prospects (WPP) em
2019 a população estimava-se em 30.366.043 habitantes com
ı́ndice demográfico e outros parâmetros constantes tabela 1,
que apresentamos nesta investigação [16].

Analizando o sismo de maior amplitude ocorrido em 23
de Fevereiro de 2006 em Chibote, Matchaze com 7.5 graus
Ritcher, avaliamos as distâncias quadrantes com o epicêntro,
onde verificamos que para o norte de Moçambique abarcou
1571 km e para sul, Rio Maputo 1152 km, leste, canal de
Moçambiquee 1315 km e Este 1125 km. Avaliando estas
distâncias e considerando a informação de que o sismo foi
sentido em todos paı́ses vizinhos é óbvio afirmarmos que
Moçambique está sob imersão dos sismos com elevado nı́vel
de propensabilidade.

A caracterı́stica demográfica de Moçambique está rela-
cionada com os parâmetros e ı́ndice de conforto humano
(IDM), que a seguir apresentamos na tabela I.
Na tabela I, fazendo análise dos parâmetros destacados,
verificamos que em relação ao ı́ndioe de desenvolvimento
humano (IDH), segundo o Programa das Nações Unidas
(PNUD), estava abaixo de 50%, (44,6%), significando que
as condições de vida e saúde, bem como, a educação e o
nı́vel de vida para os moçambicanos nesse perı́odo não rep-
resentavam grandes avanços.

Estes dados reflectem o comportamento da sociedade
moçambicana na assumição de fenómenos naturais, carac-
terizados como desastres naturais. Os autores assim con-
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Table I. Valores dos Parâmetros Perı́odo 2018-2019 (Fonte: WWP, 2019)

Parâmetros Correspondente

Desenvolvimento Humano (IDH) 0,446

Bip Per Capita 499 U$

Esperança de Vida 60,2 anos

Acesso a Água Potável 55,62 % População

População Rural 63,5% População

Alfabetizados (superior a 15 anos) 60,65%

População Urbana 36,5 Habitantes

Indivı́duos com Acesso a Internet 10%

Crescimento Populacional 2,85%

sideram, visto que eventos que ocorreram recentemente,
como os ciclones as populaçções das regiões afectadas,
como Beira, revelaram um comportamento difefrenciado,
em relação a quanto ocorreu o maior sismo de Moçambique
em 2006.

III. CARACTERÍSTICA GEOFÍSICA DE
MOÇAMBIQUE

Moçambique possui uma enorme costa no litoral banhado
pelo Oceano Índico e no sul com muitas planı́cies e norte
com áreas planálticas e montanhas [1]. O pais está aprox-
imado do Rift Valley, uma área caracterizada por falha na
placa tectónica africana e consequentemente susceptı́vel a
actividades tectónicas [4].

Fig. 1 Mapa Geofı́sica de Moçambique (Fonte:CIA, 2000)

As principais caracterı́sticas da composição das placas
tectónicas associadas ao Valle do Rift Africano é demon-
strada pela imagem da figura 2 que passasmos a apresentar.

Fig. 2 Mapa Tectónica do Valle Rift Africano (Fonte: CGMW, 2010)

IV. CARACTERÍSTICA PLUVIOMÉTRICA DE
MOÇAMBIQUE

Moçambique é um pais com o clima Tropical Húmido,
condicionado pela monções de nordeste até ao Oceano
Índico com correntes quentes oriundas do canal de
Moçambique com duas estações, sendo a de seca que vai
de Março a Outubro e de chuvas de Novembro a Fevereiro, e
nas regiões montanhosas o clima tropical passando a ser de
altitude [12].

Segundo [12], Moçambique os perı́odo chuvosos são ir-
regulares, a concetração da precipitação observa-se na região
centro do pais e sul da provı́ncia de Gaza, assim como
nas regiões planálticas e ou montanhosas, como de Niassa,
Milânge e outras. Avaliando a tendência nos 38 anos veri-
ficamos que no centro do pais e sul da provı́ncia de Gaza a
precipitação variou em média global entre 100 a 200 mm,
afectando a caracterı́stica dos terrenos ou áreas habitadas
e agrı́colas, como ilustramos no mapa da figura 3. As
tendências acumuladas globais, foram incrementadas pelas
intensas chuvas que em muitos casos ocorreram acompan-
hadas dos ciclones que fazem parte dos dessastres naturais
em Moçambique.

A fonte do [12] a que nos refirimos acima, forneceu-nos
dados de precipitação no perı́odo de 1980 a 2018, onde de-
terminamos as média globais da precipitação, verificando-
se que ela se distribui irregularmente, concentrando-se na
Cidade da Beira, seguida das regiões norte de Moçambique,
especialmente nas provı́ncias de Niassa, Cabo Delgado, Tete
e sul de Gaza. Este comportamento pluviométrico se ob-
serva nestas condições pelos factos de na Beira ser zona de
convergência intertropical (ZCIT) e nas outras regiões serem
montanhosas. Nesta investigação, constatamos que o au-
mento de volume da precipitação está associado a ocorrência
de ciclones, dadio que é durante estes eventos severos que
observamos a grande quantidade de água precipitada.
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V. CARACTERÍSTICA DOS TERRENOS DE
MOÇAMBIQUE

Considerando os sismos e ciclones na fase severa, assumem
papel de desastres naturais que devem ser mitigados para o
benefı́cio da sociedade moçambicana. Deste modo, leva-nos
a reflectir sobre as infraestrutruras que se devem dsponibi-
lizar a sociedade. Para este efeito, é necessário identificar e
classificar os terrenos para construções resilientes, por outro
lado, prerservar áreas propensas a ocorrência de sismos, re-
duzindo certas actividades que facilitem a sua ocorrência.

Tomando em consideração que Moçambique é um pais
propenso a desastres naturais [15], que de forma geral estão
relacionados a terra, onde os moçambicanos habitam, é
necessário se pensar nas diversas estratégias para respon-
der estes desastres. Os investigadores consideram relevante
a criação de infraestruturas resilientes fazendo face a estes
desastres.

A tı́tulo de exemplo, a construção de casas, pontes
ou criação de centros de produção ou concentrações para
edificaçde edificios ou vilas, deve-se dar a importância sobre
as condições de ocorrência de sismos ou ciclones. Havendo
necessidade de desenvolvimento económico para o pais, em
áreas propensas a ocorrência de sismos ou ciclone, criar-se
infraestruturas resilientes.

VI. RESULTADOS

Os resultados desta nossa investigação se assentara em duas
vertentes, mostrando-nos as zonas de concetração de chuvas
em perı́odos chuvosso que em muitos casos estão associados
aos ciclones. Por outro lado, a investigação nos mostrou as
regiões de concetntração das magnitudes que constituem os
epicêntros sı́smicos, em que também nestas regiões deve-se
tomar medidas de precaução evitando danos materiais e hu-
manos quando ocorrido [8].

Assim sendo, projectamos os dados computados da
precipitação média global e distribuição dos epicentros de
Moçambique originando os mapas que passamos apresentar.
Na figura 3, computamos os dados de precipitação de 1980 a
2018 [12] para encontrarmos a média global da precipitação
acumulada no referido perı́odo, onde observamos resultados
simulados nos mapas 1, 2, 3 e 4. Sobre estes mapas, na im-
agem 1 a precipitação concentrar-se apenas na Beira. Trata-
se dos momentos inciais da queda das chuvas, ou inicio dos
ciclones acompanhados a precipitação acumulada, no inicio
de épocas chuvosas. Avaliando para os meses precedentes
observamos que ela vai-se distribuindo pelas regiões norte
particularmente em cabo Delegado, Tete e Niassa.
Relativamente ao centro ela vai-se distribuindo pela região
de manica e o norte da provı́ncia de Gaza. No mapa 4 ver-
ificamos claramente que a precipitação envolveu a regiões
norte,centro e sul, com destaque norte de Cabo Delegado,
Beirae Tete. Independentemente da grande quantidade de
água trazida pelos ciclones, a cidade da Beira é a que mais
concentra a precipitação por ser zona de converência in-
tertropical (ZCIT). Enquanto que nas outras regiões é pelo
facto de serem montanhosas, de certa forma permitindo a
ocorrência de ciclones que também trazem certa quantidade
de água chuvosa.
Em relação aos sismos, determinamos as zonas de risco
ou perigosidade sı́smica, aquelas com a vulnerabilidade de

Fig. 3 Precipitação Média Acumulada em 38 Anos em Moçambique

ocorrência de sismos no mesmo perı́odo (1980 a 2018) [5],
usando dados mundiais e construindo mapas de focos através
do pacote gráfico GM [16]T. De acordo com este pacote ob-
tivemos a concentração dos epicéntros ou pontos focais nas
provı́ncias de Manica, Cabo Delegado e ao longo do canal
de Moçambique.

Verificamos uma caraterı́stica tı́pica consistindo no au-
mento das frequências na ocorrência de sismos, os quais
classificamos em (i) Normais, aqueles cuja suas magnitudes
oscilaram entre 1 à 3 graus Ritcher; (ii) Invesros, aqueles
com magnitudes superiores a 3 e inferiores a 5 graus; e (iii)
Strike-slip, aqueles que representam fracturas de pedras en-
tre as superfı́cies rochosas, são consideradas como fortes e as
suas magnitudes são superiores a 5 graus na escala de Ritcher
[14].

O mapa de distribuição das magnitudes, que construimos
com os dados mundiais e projectamos no pacote Global
Mapping Tools (GMT), mostra-noe que durante este perı́odo,
Manica foi a região que mais frequência ciclica teve, seguida
de cabo Delegado e dpois ao longo do canal de Moçambique.
Considerando que os sismos libertam energias através das
placas tectónicas e Moçambique está afectado com o Grande
Vale do Rifte Africano.

Nesta investigação, ao computarmos dados referentes a
precipitação, olhando para a caracterı́stica sismológica de
Moçambique [2], através da existência do grande Vale do
Rifte Africano, actividades das três placas, da Núbia, da
Somália e da Arábia, com os resultados que computamos
permite afirmarmos que Moçambique é um pais de alto
nı́vel de riscos de desastres naturais de carácter sı́smica e
ciclónica [11]. Com esta afirmação podemos propor a so-
ciedade moçambicana e bem como os lı́deres de vários sec-
trores aplicarem medidas de prevenção de todas ordens para
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Fig. 4 Distribuição Sismotectónica de 1980 a 2018 em Moçambique

evitar os possı́veis desastres a ocorrerem no pais, causados
pelas caracterı́sticas a que mencionamos.

VII. CONCLUSÕES

Avaliando as condições sismotectónica de Moçambique e
associadas as condições pluviométricas os investigadores
destacaram as seguintes conclusões:

1. As regiões centro e norte de Maçambique são vul-
neráveis a ocorrência de sismos e ciclones;

2. o Grande Vale do Rifte Africano condiciona a
ocorrência de sismos;

3. A região da Beira, é propensa a ocorrência de ciclones
por ser zona de convergência intertropical (ZCIT), com alta
instabilidade atmosférica;

4. Em Moçambique, os sismos são frequentes com mag-
nitude a variarem de 1 até 7.5 graus de Ritcher; e

5. O sismo de maior escala, com 7.5 graus, ocorreu no dia
23 de Fevereiro de 2006, em Chibote, Matchaze, causando
5 mortes, 28 feridos e destruição de mais que 280 casas,
sentindo-se em todos paı́ses vizinho de Moçambique

Face a estas conclusões, recomendamos
(i) Criação de infraestruturas resilientes aos desastres cau-

sados pelos sismos e ciclones; e

(ii) Conciencialização das populações em zonas de risco,
para assumirem comportamento pro-activo visando mini-
mizar os danos materiais e humanos.
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