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o RIO CUNENE 
ESTUDO GEOMORFOLOGICO 

o rio Cunene nasce na divis6ria de aguas principal de 
Angola. ao nascente de Nova Lisboa, por uma altitude de 
1840 m. Esta divis6ria e constituida pelo Planalto Prin
cipal (Superficie IV de JESSEN), empolado e balan~ado tanto 
para 0 norte coma para 0 suI. Nesta ultima direcl;;a.o, aquela 
que aqui nos importa, 0 Planalto desce corn inclina~a.o rela~ 

tivamente uniforme, mas corn irregularidades, ate ser coberto 
pelos sedimentos que ocupam a parte meridional de Angola. 
o Cunene segue 0 declive da peneplanicie, talhada no maci~o 
antigo e apenas rejuvenescida pelos cursos pouco encaixados 
deste rio e seus afluentes, ate alem do Capelongo Oat. 14' 53', 
long. 15' 05'). Meia centena de qui16metros mais a jusante, 
por uma altitude de 1150 m, 0 rio entra nos dep6sitos detri
ticos que se vao ligar aos sedimentos da planicie do Cuanhama 
(altitude cerea de 1100 m), que 0 rio acompanha pelo bordo 
ocidental. 

Mais atem, 0 riD atinge 0 bed~Tock antigo, cOmet;;R a ter 
rapidos e breve chega as quedas de Ruacana, corn 124 m de 
altnra, que marcam 0 come-;o do curSD internacional. Para 
jusante delas, 0 Cunene corre a cota de 750 m e inflecte para 
o mar, que vira a alcan!;ar por urn vale sempre encaixado, 
corn quedas de agua e tro~os de canhao profundissimo e 
selvagem, numa regiao desertica. 

Distinguem~se, assim, no curso do Cunene, que tern 0 

comprimento total de cerca de 1220 km, tres partes de carac
teristicas distintas (fig. 1). 

Na primeira, desde as nascentes ate entrar nos dep6sitos 
detriticos, 0 ric segue 0 declive da peneplanicie; tern fraca 
aCQao erosiva e 0 desnivel em rela-;;ao as partes conservadas 
daquela e notavelmente constante (a volta dos 100 m). 0 com
primento desta parte do riD e de cerca de 475 km e 0 declive 
medio de 1,45 p. 1000. Chamar-lhe-emos curso superior. 
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Fig. 1 _ Aa bac1aa hJdrogdtlcas dos rios Cunene e Curoe&. 011 trago.I!J 
ass1n&ladol!l com OB :a:6mero8 1 (& jUS8Dte de Folgares) e .2 (a jU88Jlte 
de Rot;adaa) Indlearn 08 llmlte8 dOl! CUI'80S superior, mMlo e tnferior 
do primelro riD. A Unha. tracejada, altuada. B. 13- E, mares 0 Um1te 
ocldental de. aedlmentagAo endorrelca do Cuanhama DB major exteoslo. 
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Na segunda parte, corn cerea de 360 km, 0 ric corre nOB 

sedimentos da bacia do Cuanbama (em sentido lato). Embora. 
ja urn poueD encaixadR, esta parte do curso corresponde a 
pa.rte final do antigo Cunene, que desaguava na planicie 
Cuanhama-Etocha-Chitado, ai aluviava e se perdia por eva
pora~iio a partir de urn lago interior (representado hoje pela 
Caldeira da Etocha). 0 declive desta parte do CUl'SO e de 
0,22 p. 1000. Esta segunda parte do curso do riG tern carac
teristicas de final, ma.s na. rea.lidade pasi~iio de curso medio. 

o antigo Cunene foi captado no Quaternario por um 
ric certamente de pequeno caudal, mas que corria direito ao 
mar e tinha, por isso, grande declive. 0 tro~o rejuvenescido 
pela captura tern cerca de 380 km e constitui a terceira pa.rte 
do Cunene. 0 ric rejuvenesce, tern forte ac~ao erosivR e va.rias 
quedas de agua, encaixa-se e atravessa regiOes montanhoSRS, 
par vezes de rochas muito duras, corn grande declive (media 
de 2,8 p. 1000). Embora de caracteristicas muito especiais, 
e 0 curso inferior do rio. 

Pelo que respeita ao regime de aguas, 0 Cunene tern origem 
em planaltos de chuvas abundantes (Nova Lisboa, 1480 mm 
de precipita~iio anual, repartidos por oito meses). Corre depais 
em regiOeB 9ucessivB.mente mais secas. Na planicie do 
Cuanhama caem na Mupa 743 mm e em Pereira de ~a 640 mm, 
concentrados em quatro meses pluviosos e dois de transi~io; nB. 
Ondangua (Sudoeste Africano), por onde 0 rio corria quando 
se perdia na Etocha, as precipita~oe9 ainda sio menores 
(482 mm). Caminhando pelo curso actual, na direc~iio do 
mar, as condi~OeB de clims. agravam-se, de tal modo que, 
na foz, reina 0 deserto puro. Grandes acumula~OeB de areia, 
vindas da margem esquerda, resvalam para 0 fundo do rio, 
que e obrigado a transpartil-las para. 0 mar. Na area da foz 
do Cunene, as precipita~Oes sio certamente inferieres ROB 

50 mm de media. anual que caem no. cida.de de MoGimedes, 
situa.da duas centenas de quil6metros mals ao norte. 

Apresentam-se quadros dos caudais totais anuals (ou 
escoamentos) r dos caudaie medias mensais e dOB caudais 
unitarios (isto e, par segundo e par qUil6metro quadrado de. 
bacia de alimenta~ao, ou drena.nte); alguns destes elementos 
representam-se grificamente (fig. 2 e 3). Usam-se seis esta-
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~Oes hidrometricas, cuja localiza~a.o a figura 1 indica, esca
lonadas de montante para jusante; as observBc;lOes das 
cinco primeiras, situadas em territ6rio nacional, devem-se 
a Brigada de Estudo dos Rios de Angola ('); as obser
va~i5es de Ruacana, situada. na fronteira, devem-se aos 
servi~os do pais vizinho_ Niio foi possivel obter medi~5es 
mais para jusante, que hoje certamente existem. As varia~5es 
de caudal ate iL foz devem ser pequenas, porquanto 0 rio 
atraveSSR regiio quase deserticR, pelo que as afluencias soria 
diminutas, e porque as perdas de evapora~io saa corn certeza 
llequenas, pais 0 ria corre em vale rochoso, fundo e apertado. 

Caudai" totaiB an,"," do Rio Cunene 
(em mllhaes de metros c1iblco.8) 

BMlia 
drenante 1963·604 1964-65 1965-66 1966-67 1967-68 

km' 

Gove . ( 811 1096 21114 19158 96( 239( 
Jamba-la-M1oa 14018 29(9 ~159 (~ 2458 
Matsl&. 28037 3202 U91 3108 2388 89(( 
Mstunto (1098 7841 6187 3079 
Ro~adas 53254 8000 5915 2910 
Ruacan& 8( 280 43~3 8955 ~713 3438 9115 

Coma se ve, Os maiores caudais situam-se em regra nOB 
meses de Mar~o ou Abril, mas tambem se antecipam ate 
Janeiro, coma em 1967-1968, ou se atrasam parR Maio, coma 
em 1965-1966. l1l grande a varia~io dos caudais totais de un. 
anos para os outros: em 1967-1968 regulam pelo triplo dos do 
ano anterior. 0 mesmo acontece 80S caudais de cheia. As 
estiagens mlLximas situam-se em Setembro ou Outubro, corn 
caudai. da ordem dos 20 a 40 m' Is, aproximadamente cons
tantes ao longo do rio. 

Os caudais unitirios diminuem para jusante, de aeorda 
corn a progreaeiva secum do clima quando se caminha nesta 
direc~io. Anos ha, como 1965-1966, em que os caudais totais 
numa esta~io do curso medio - Matunto - sio maiore. do 
que os de Ruacana. Como 0 numero de anos de observa~io 

(1) 56 ~ poMlvel apresentar os valores dos UlUmos snos gra~8 
A compreenalo e boa vontade do EDK.· C.ua.os GoES, dOB Servt~8 Hldn\u. 
UCDa do tntramar, a quem exprlmo 0 meu agradeclmento. 

1 
11 ,. 
'I 

i 

I 
I 
j 

1 
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e pequeno, existem fortes probabilidades de que no futuro se 
verifiquem irregularidades ainda mais marcadas do que as 
observadas ate agora. 

Apresentados, assim, de maneira esquematica, 08 tra!;os 
essenciais do Cunene, faz-se a seguir descri~ao das principais 
caracteristicas geograficas do sen curso; expostas as nossas 
observa~6eB e interpreta~0e9, apreeia-se a maneira de ver de 
W. BEETz acerca dos problemas do curso inferior do rio, 
exposta no artigo intitulado cDie Geheimnisse des Kunenen
laufes. (Os segredos do curso do Cunene), publicado na revista 
Erdku/TIde em 1954; finalmente, destacam-se as caracteristicas 
originais do ric e as explica~0e9 que parecem mais razoa.veis. 

• • • 
o Cunene nasce na divis6ria de aguas principal de Angola. 

Tre. afluente. mai. importantes drenam para 0 sui a area 
que vai deade a Cordilheira Marginal, ao poente de Nova 
Lisboa, ate Vila Nova; para leste desta povoa~io, a drenagem 
faz-se pelo Cubango; para 0 norte, pelo Queve ou Cuvo. 

Estes afluentes sio, a partir do poente, 0 Cunhongamua, 
o Cuando e aquele a que e costume dar 0 nome de Cunene. 
o primeiro nasce na Cordilheira Marginal, ao poente de Vila 
Flor, por 2500 m de altitude (lat. 12' 43', long. 15' 22'). 
o segundo tern origem nas proximidades de Vila Nova (lat. 
12' 38', long. 16' 03'), em pleno Planalto Principal, aqui a 
altitude de 1840 m. 0 terceiro nasce dezena e meia de quil6-
metros mais ao suI (lat. 12' 46', long. 16' 01'), tambem no 
Planalto Principal, aqui um pouco dissecado e a altitude 
de 1750m. 

Vindo dB. foz e tomando por cada urn destes afluente., 
vejamo. 0 comprimento que se obtem para 0 Cunene ate as 
nascentes : pelo Cunhongamua 1217 km, pelo Cuando 1220 km 
e por aquele a que se dlL 0 nome de Cunene 1203 km. Deve, 
poi., considerar-se 0 tronco principal do Cunene como seguindo 
pelo Cuando e 0 rio coma nascendo em Viis. Nova, ao nascente 
de Nova Lisboa. 

Toda e.ta parte da bacia hidrografica do Cunene, excep
tuando a pequena frac~io situada na Cordilheira Marginal, 
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se desenvolve numa reglao de ondulae;;oes suaves, derivada. do 
Planalto Principal por urn principio de rejuvenescimento. 
Alguns vales infantis, especialmente junto da divis6ria prin
cipal, tern declives me· 
dios. que, nesta bacia, 
por compara~ao, pare
cem relativamente 
grandes. 

A. diferen~as de ni
vel entre os talvegues e 
as partes conservadas da 
peneplanicie, distantes 
de alguns quil6metros, 
9io pequenu. em regra 
da ordem da centena de 
metros. Os vales, talha· 
dos em rochas erupti
vas, sio muito abertos 
(fig. 4, n." 1) e 0 tal
vegue desenvolve com 
frequencia. intimeras pe

. -. 

. , , 
Fig. ~ - Curso superior do Cunene: 
trac;:ado corn taJ.xaa de alagadl!:oB 

e Inumeras curvas. 

quenas curvas (fig. 5) e muitas vezes e acompanhado de 
uma faixa de alagadi~s. 

Para jusante, aproximadamente ate a latitude 13" 45', as 
caracteristic8.s sic semelhantes. 0 rio acompanha. 0 declive 
da peneplanicie, ligeiramente encaixado nela. Os talvegues 
serpenteiam entre areas onde a peneplanicie eata bem con
servada. A diferen~a de nivel entre estes elementos distribui
-se sempre por alguns qUil6metroa e continua a ser da ordem 
de grandeza atras referida (fig. 4, n." 2). 

o TROCO DE RAP/DOS: ENCAIXE CONSTANTE DO RIO NUMA APLANAQAO COM 

DECLIVES YARlAVEIS. 

Para jusant. da latitude atrs. rererida, 0 rio entra num 
tro~o corn forte declive longitudinal, que se acentua entre 
aB latitudes 14" e 14" 25'. Esta caracteriBtica obBerva-se no 
perfil longitudinal (distAncias a foz de 900 km a 980 km) 
(fig. 6) . 0 contraste de declive, entre e9t. ~o e os ~oa 
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a montante e a jusante, pade exprimir-se peles seguintes 
numeros: 

entre as curvs,s de nivel de 1650 m e 1500 rn, 0 decllve e de 0,78 p. 1000; 
entre as curvas de nivel de 1500 m e 1250 rn, 0 decllve 6 de 2,4: p. 1000; 
entre as curv~ de nivel de 1250 m e 1150 m, 0 deollve 6 de 0,76 p. 1000. 

Como se ve, 0 declive do tro~o intermedio e triplo do 
daqueles que 0 seguem e antecedem. Para jusante da curva 
de 1150 m 0 declive ainda e muito menor (curso nos sedi
mentos brandos do Kalabari). 

Na zona de maior pendor. 0 riD tern rapidos mnito nume
rosos, visiveis nas fotografias aereas, provAvelmente muitas 
dezenas, em especial na area entre Fendi e Jamba-ia-Minaj 
os desniveis dos rapidos sac muito variaveis, desde menes 
de urn metro ate mais de uma dezena de metros. 

Como se podera explicar 0 forte declive deste tro~o 

do ric? 
A primeira hip6tese a considerar consiste em 0 ric atra

vessar urna zona de rochas particularmente duras, como 
quartzitos, ou varios alinhamentos delas, que atrasassem 0 

encaixe do ric e dessem origem aos rapidos. 
Esta hip6tese niio se verifica, porem. Alguns rapidos 

localizam~se, e certo, em faixas de rocha dura, em regra fHOes 
de p6rfiros, coma 0 da barragem da Matala e outro pouco 
ao leste da Chitapua (lat. 14' 25', long. 15' 18,5'). Mas muitos 
outros rapidoB, e alguns importantes, localizam~se em rochas 
nao particularmente duras, coma sio os granitos grosseiros, 
e ate tornadas brandas por fraetura~iio teet6niea. :m 0 eaao 
da queda, corn cerea de 4 m de altura, no pomar da Fazenda 
Gavaia (lat. 14' 09,5', long. 15' 24'), em granito dente-de
-cavalo, e 0 do grande rapido, corn cerea de 12 m de desnivel, 
num dos bra~os em que 0 rio se divide 2 km mais a montante 
(lat. 14' 08,5', long. 15' 23'), tambem em granito dente-de
-eavalo, todo quebrado e atravessado por uma serie de fraeturas 
paralelas ao rio. Este local, referido por Jamba-ia-Mina, 
embora fique cerea de 7 km mais ao norte, foi considerado 
para a possivel constru~iio de uma barragem; no relat6rio 
do respeetivo grupo de trabalho (Sector Geol6gico) que 
aprecia 0 local sob este aspecto, 0 ge6logo J. M. MOTrA MAR
QUES classifiea a rocha coma granito grosseiro cataeiastieo 

'''''' 

'000 

m 

''''''' 

'000 

'000 
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e desenha a serie de fracturas que 0 ric limpou e por onde 
quase desaparece na estiagem. Basta este grande rapido, 
num local de rocha marcadamente branda, para excluir a 
dureza das rochas coma causa dos rapidos. 

AS9inalem-se ainda, no local onde a estrada do Lucande 
atravessa 0 ric Cuando Oat. 13° 50', long. 15° 24,5'), varias 
quedas que totalizam mais de uma dezena de metros em granito 
bitotitico de griio medio a grosso, corn abundante feldspato. 

--, 
,.-.. -.. ' _"w o "'-'-' 

1500i ........ 3 •• ". __ ._,<~~"'~~;;~;~;.~~" 
i /~ .. , 

',~~J~-·~·····'····"-.~_,L'''-·'·-·--· .-.. ----,~,.-~-. -----,,~ .. -.-----~13.00· 5 
Fig. 7 - Decllves do riD e da aplanaCilo entre as latitudes 13a 00' 
e Hi- 00'. I-Perfll longItudinal do rio; 2-decllve da aplanacAo 
obtIdo par eBtatIstlca de cotas de dUBS fa.1xas paralelas a.o rio (fIg. 9); 
3 - declIve da mesma aplanacAo obtldo par eBtatistlca de cotaa 

de urns fa.lxa corn 30' de Iargura (fIg. 8). 

Vejamos outra hip6tese, a de estas zonas de maior e 
menor pendor do rio aerem devidas a. cabeceira de urn ciclo 
de erosao e a zonas mais aplanadaa deate ou de outros ciclos. 
Neste caso, os diferentes declives do curso do rio foram cau
sados pelo pader erosivo deste, que tera modelado 0 curso 
de acordo corn as regras do ciclo de erosao; nestas condi
~oes, OB declivea do rio devem ser independentes, pelo menos 
ate certo panto, dos declives da aplanaQiio na qual ele se 
encaixou. 

Procuremos, pais, esclarecer estas relaQOes, A figura 7 
representa os declives do riD e da aplanaQiio na zona em estudo. 
A primeira curva (a traQo cheio) representa 0 perfil longi
tudinal do rio na area considerada. As outras duas curvas 
procuram representar 0 declive medio do terreno em faixas 
adjacentes ao rio, pelo metodo da estatistica de cotas, 
aplicado a faixas escolhidas corn criterios diferentes, 

Usou-se em primeiro luglLr (curva a ponteado) uma 
faixa corn 30' de largura no sentido leste-oeste el' 30' 
de comprimento no sentido norte-sul (entre as longitudes 
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15' 00' e 15' 30' e as latitudes 13' 30' e 15' 00'); corres
ponde as folbas n." 299, 319 e 339 do mapa 1: 100 000. Dividiu
-se esta faixa em pequenos rectAngulos corn a altura (sentido 
I ~ norte-sul) de 5' e a toda a largura dela r ".: (fig. 8). Em cada urn destes rectAngulos fez-

-se a media das cotas do mapa 1: 100 000, 
e esta cota media, marcada na reepee-

I ~ tiva posi~iio, dll um panto da curva a 
ponteado. , 

Z ,.,~~ .. 
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I·· 
., I , 

• • 
Fig. 8 - Falxa corn 
a largura de 30' de 
longitude dlvldlda 
em rectAngulo.s de 
5' de latitude, utlll~ 

Usou-se ainda outra criteria para 
representar a aplanaQ8.o nBS proximidades 
do rio. Marcaram-se tree faixas ao longo 
dele (fig. 9): uma, de 5 km para cada 
Jade do rio (zona escavada), nio foi 
considerada para efeito de estatistica de 
cotas i de cads. urn dos lados desta, con~ 
siderou-se urna faixa de 20 km de largum 
(nas quais se excluiram OB raros relevos 
de dureza que sabressaem da aplanaQiio) ; 
nestas faixas e que se fez a media das 
cotas, por pequenos crectAngulos. duplos 
(urn de cada lado do rio) , tambem com 
5' de latitude. A media das cotas dos 
dois crectinguios» corn a mesma latitude 
da um ponto para a curva tracejada da 
figura 7. 

A compara~iio das tr~s curvas mostr .. 
zada para determi~ que 0 riD acompanha corn muita apro-
nar 0 decllve da . - L 

Xlma~ao a aplana~io, isto t:, as varia~6es 
aplana\:lAo pelo m6~ 
todo da estaUstlca de declive desta, resultantes certamente 

de cotas. de causas tect6nicas. Quanta a idade des
tas deforma~Oes, pOem-se duas hip6teses: 

1) Os movimentos tect6nicos que provocaram as varia
~Oes de declive da aplanaQiio, e tambem do perfil longitudinal 
do rio, serem tio recentes que este ainda nio teve tempo de 
regularizar os acidentes resultantes, tio-pouco de os come~ar 
a deslocar para montante. Em clima temper .. do, para que 
esta desloca~iio niio se note (como mostra a figura 7), a defor
ma~iio tem de ser praticamente actual. 

19 

2) A deforma~iio ser mais antiga, posaivelmente da epoca 
dos ultimos movimentoB de conjunto da a.plana~io, mas 0 ric 
ser incapaz, por impotencia erosivB., de se encaixar na rocha 
sa e impor urn perfH longitudinal, de modo que se limit&ria 
a evacuar a rochs. alterada e a acompanhar 0 declive da apla
na~iio, balan~ada 
tectonicamente de 
maneira urn tanto 
iregular. Apoia es
ta explica~iio 0 en
caixe aproximada
mente constante da 
ordem dos 100 m, 
do rio em rela~iio 

a aplana~iio, que 
referimos .. tras pa-
ra 0 Cunene e que 
tambem se observa 
na rede hidrogra
fica de outras apla
na~Oes (por exem
plo, nas areas do 
Cubal e de Sousa 
Lara). Este encai
xe aproximadamen
te constante da re
de hidrogrifica na 
aplana~iio parece 
corresponder ao en
caixe na rocha al-
terada e a incapa-
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FIg. 9 - Faixas de 20 km de largura aprox.l~ 

madamente paralelaB ao rio, utlllzadas tamMm 
para determlnar 0 declIve da apla.n~ pelo 
m6todo da eBtatiatlca de cotas. A tracejado: 
relevos de dureza que sobressaem da aplan8.!:l1o. 

cidade para erodir as rochas eruptivas sas; iSBO levou JESSEN 

a considerar a exist@ncia de mais urna aplana~iio (conforme os 
locai9, a sua n ou m), maneira de ver corn que niio concor
damos e que discutiremos corn mais pormenor em trabalho 
futuro. 

No Capelongo (lat. 14' 53'), 0 riD corre a cerca de 1190 m 
de altitude, nurn largo vale maduro, urn vale em V aherto, corn 
pequen .. parte plana no fundo. A diferen~a de nivel para a 
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aplanal;8.0 continua a ser da ordem da centena de metros; a 
metade inferior de_te desnivel e constituida pelo referido vale, 
para. cima, 0 declive diminui gradualmente ate a vertente con
cordar, a urna dezena de quil6metros do rio, corn a superficie 
do planalto (fig. 4, n." 3). Este dispositiv~ sugere um aumento 
da velocidade de encaixe, conforme eate progredia. 

Meia centena de quil6metro_ para jusante do Capelongo, 
D riD deixa as rochas eruptivas e passa a correr sabre areias. 
o perfil longitudinal tern declive minimo. 0 perfil transversal 
tambt\m se modifica: 0 encaixe em rela~io a superficie de 
cnchimento e menor; ha. urn entalhe vivo, de urna DU duas 
dezenas de metros junta do rio, mas 09 declives ate alcan!;ar 
a superflcie alta sio muito pequenos. 

Na area do Mulondo (lat. 15" 38', long. 15" 12'), 0 rio 
continua a correr sobre depOsitoB sedimentares, aqui areias 
soltae, que formam planicie corn declive muito suave para 
o rio; 0 encaixe total deste e de uns 60 m, dos quai. a ultima 
dezena num entalhe vivo (fig. 4, n." 4). 0 rio na eBtiagem 
desenha largas curvas na faixa correspondente ao vale maior, 
que e inundada na epoca das chuvas. 

Mais para jusante, a de.loca~io dos meandros dentro do 
leito maior, corn 2 km a 3 km de largura, e evidenciada peloB 
tro~os de meandroB abandonados que 0 mapa 1: 100 000 repre
senta. Trata-se de meandros de estiagem; as cheias cobrem
-nos, perturbando 0 curso e facilitando a desloca~iio deles. 

Ovale mantem, Corn pequenas variantes, 0 mesmo caracter 
ate alem de R<l~adas. Notam-se sedimentos mais conaolidados 
e encaixe urn poueD maior. 

Nesta area, 0 vale do Cunene apresenta notavel dissi
metria, especialmente bem marcada desde um pouco 80 norte 
de Ro~adas (lat. 16' 40') ate a area da Donguenll (lilt. 17' 03'). 
Este dispositiv~ observll-se muito bem em frente de ~adas, 
onde, porem, se pode levantllr a duvidll se e Ilcentuada pela 
confluencia corn 0 riD Caculovar. Todavia, urn pouco mais 
a.o sui, 0 rio corre a cerca de 1095 m e enquanto a margem 
esquerda, em regm verdadeira arriba, alcan~a 1115 m muito 
proximo do rio, e preciao percorrer 16-18 km para alcan~ar 
esta cota na mllrgem direita (fig. 4, n.' 5 e est. I, A). 

Vista que amblls as vertentes estiio talhadas nas for
ma~oes brandas da bacia do Cuanhama, a dissimetria do vale 
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do Cunene parece dever explicar-se pels deflexiio, ou for~a 
de Coriolis, que tende a desviar para a esquerda 09 m6veis 
que, no hemisferio sui, se deslocam do norte para 0 suI. 

A dissimetria observa-se tamhem maia ao norte, na curva 
do rio entre 0 Cafu (lat. 16' 30') e 0 Posto Zootecnico do 
mesmo name, mas aqui explica-se simplesmente pela for~a 

da inercia actuando sabre as aguas do ric na curva. 
A disposi~io das aluvi5es no vale confirma a dissimetria, 

pois 0 rio corre cheglldo a vertente esquerda e deixa todas 
as aluviOes na margem direita (i). 

o Cunene aluviava antigamente na planicie do Cuanhama
-Etocha e, em dado momento, perdia-se na Caldeira da Etocha. 
Ja tivemos oportunidade (.) de descrever as formas originais 
deste aluviamento: numa planicie rnuito extensa e perfeita, 
distinguem-se partes mais baixas. as cchanas» segundo a 
nomenclatura local, e partes mais altas, os cmufitos.:t. Tanto 
umas coma outras, mas especialmente as primeiras, S8.0 

plan as ; desenbllm tra~ado complexo em que varios bra~s, 
em regra de margens curvas, se reunem e apartam; as partes 
altas estio separadas das baixas por degraus pequenos (em 
regra da ordem dos 2 m ou 3 rn). mas muitas vezes vigorosos, 
de maneira que a pa9sagem de uns elementos para os outroe 
e brusca. Vista a paisagem de longe e em conjunto, tem-se 
a impress8.o de que se trata de urna s6 planicie, tio extensas 
sio as partes planas em rela~iio 80S declives. Variante desta 
morfologia sio as areas de cecangos.:t, partes de cchana.:t 
fechadas, que formam coma que pequenos lagos, secos, excepto 
nas epocas de grandes chuvas. 

A captura do Cunene ja foi referida por varios autores, 
embora eem apresentarem provas, a nio ser a mudan~a de 
direc~iio do rio e 0 contraste entre a juventude do curao 
inferior e 0 declive muito pequeno do curso medio. VejamoB, 
todavia, outras provas que e poasivel reunir. 

o rio percorre 830 km na dire~o geral norte-sul, ate 
iL latitude 17" 16' (pr6ximo do Calueque); aqui muda de 

(1) Oartel GeraJ d08 Solo. de Angola. 1 - Di8tritO aa HuUa. Escala 
1: 1 000 000. 19~9. 

(I) MARIANO FEIO, cA Evolut:;Ao do Relevo da Bac1a Endorrelca do 
Cuanhama (Angola.)>>, Fin •• terra.) Revl.ata. Portuguesa de Geografia, 
vol. 1-1, p. 47, 1966. 
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diree~ao e pereorre 390 km na direc~ao naseente-poente ate 
alean~ar 0 mar. A mudan~a de diree~iio nao se faz pelo 
elassico cotovelo de eaptura, mas por formas mal definidas, 
que eome~am na eurva do Caiu Oat. 16' 25'). Falta tambem 
o troQo de vale abandonado e de drenagem indecisa, carac
teristico daB capturas. Nao admira, pm'em, que assim aconteQB., 
pois 0 rio, antes da captura, nia coma Dum vale encaixado, 
ou ao menes definido, que se pudesse conservar, mas aluviava 
numa planieie de aeumula~ii.o, deslocando-se ao sabor da pr6-
pria sedimenta~iio. 

Duaa outraa ordens de razoes permitem, todavia, demons
trar a eaptura. 

A diree~ao do maior declive da superf!eie do Cuanbama 
01 norte-sul (em certas areas, como na de Pereira de E~, do 
nor-noroeste ao su-sueste) , isto 01, na diree~iio da Caldeira da 
Etocha e nie para 0 riD Cunene, que intercepta a bacia aluvial 
pr6ximo do limite oeidental dela. Este dispositivo mostra que 
a sedimenta~ii.o se fez corn as aguas a eorrerem para 0 sui e 
nia para 0 Cunene na posi~io actual, poia, neste caso, 0 

declive dos sedimentos, por exemplo na regiiio de Pereira 
de E~a, devia correr ao poente. 

Acontece ainda que a plaIDcie de sedimenta~iio continua 
ate a Caldeira da Etocha e no bordo deata se encontra a uma 
cota de 15 m maia elevada do que 0 fundo da mesma ealdeira. 
Este facto signifiea que a plan!cie se formou em fun~iio do 
nivel de base constituido pela caldeira cheia. Ora, actuaimente, 
a agua alcan~a apenas, nos anos de grandes chuvas, alturas 
inferiores a urn metro. Significa isto que, quando se formou 
a parte superior do enchimento, 0 regime de aguas na cal
delra era mai. abundante do que 0 actual: outra prova de 
que na planicie do Cuanhama e para a caldeira deve ter 
corrido outrora rio importante, que naturaimente se identi
fica corn 0 Cunene (.). 

A captura do Cunene 01 recente, pois na parte superior 
do enchimento ja foram encontradas varias pe~ paleollticas 
in situ, nomeadamente em Pereira de ~a, na barreira. do 
rio, 20 km ao sui do Posto Zootecnico do Cafu, e na .Chimpae&> 
do Vime (.) . 

(4) Ob. clt.} p. 53. 
(') IcMm, p. 47. 
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Vejamos a sucessio dos fen6menos, tendo em mente em 
especial a peQ8. corn posiC;io mais demonstrativ8., a referida 
em segundo lugar. 

Abandonada a pe~a na sua jazida, foi coberta de sedi
mentos. 86 por grande acaso a pe~a sera exactamente do 
principio do Quaternario; 01 proviivel que alguns sedimentos 
por baixo dela ainda sejam desta idade. 

Ora a sedimenta~ii.o parou quando se deu a captura, pois 
o rio entrou em fase de erosio intensa e pelas regras do 
perm de equilibrio tinha de deixar de aluviar a montante. 
Mesmo que 0 rio nao corresse em perm de equilibrio ("), 
como a velocidade de recuo nas aluviOeB da onds. de erosio 
desencadeada pela captura deve ter sido muito grande, 0 lapso 
de tempo que decorreu entre a captura e a paraliaa~iio da 
sedimenta~iio do rio deve ter sido pouco importante. Pode, 
pois, colocar-se a captura com grande probabilidade no 
Quaternario. 

Veremos adiante (p. 55) , qual a extensiio provavel da sedi
men~iio do Cuanhama para 0 ocidente e qual a poBi~ii.o do 
curso do rio quando se deu a captura. 

o rejuvenescimento de erosiio eausado pela captura pro
vocou 0 encaixe do rio em rela~iio a sua planicie aluvial. Os 
primeiros afloramentos do maci~o antigo exums.do encontra-se 
2 km a montante do Calueque. Neste local (lat. 17' 16', 
long. 14' 34,5'), urn inselberg de gneisse eleva·se a 70 m da 
planicie. 0 rio segue eneaixado de 20 m a 25 m na margem 
esquerda, abrupta e formada de sedimentos; no fundo dele 
siio freguentes os afloramentos de rocha. Alguns quil6metros 
a jusante, em frente da Fazenda Pereira 8imi5es, encontra-se 
o primeiro rapido, que e pequeno. Cerea de 3 km mais para 
jusante, 0 rio alarga. coma acontece sempre nestas circun.s
tancias, e entra nos rapidos de Iaeavala, que t~m cerea de 4 km 
de comprimento e, segundo a Oarta do SuI de Angola de 1932 
(escala 1: 500 000), 32 m de dewvel. Encontra-se em seguida 
pequena zona de declive fraco e depois os rapidos continuam, 

(I) Por nlo ter tido tempo de aterrar 0 dltimo abaUmento tect6nlco. 
A morfoJogla da. planIc1e do Cuanhama, DomeadameDte 0 facto de a 
depres&Ao tennlnw - C&ldelra da Etocha - se eneontrar no extremo 
meridional dela, contrariam a hlp6tese de 0 rio nl.o correr em regime 
de pertll de equillbrlo. 
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pratieamente sem interrupc;io, ate ils quedaa de agua do 
Ruaeana (lat. 17· 23,5', long. 14· 13'): sio 30 km de rapidoa, 
durante 09 quais 0 rio, muitas vezes dividido em varios bra~os, 
desee cerea de 180 m, portanto corn 0 declive medio de 6 p. 1000. 
Na segunda metade deste percurso de rflpidos (aproximada
mente a partir da cota de 1040 m), 0 rio corre, sern se encaixar, 
numa superfleie de rocha. bastante inclinada, que constitui a 
extremidade de extenaa superfleie, a que ehamamoa do Chitado 
(fig. 4, n.· 6). Este elemento do relevo, a que voltaremoa 
adiante, alonga-se para jusa.nte por 80 km e situa-ae de 
70 m a 120 m aclma do rio (desniveis medidos junto deste). 

Chega-se aasim .. a quedas do Ruacane., cuja latitude define 
o tra~ado da fronteira. entre Angola e 0 Sudoeate Africano, 
deade 0 rio Cunene so Cubango. Aa aguas do primeiro destes 
rios preeipita.m-se de 124 m de altura, numa frente de cerea 
de 650 m talhada em gueiasea e xiatos metam6rficoa do cha
mado Complexo de Base (eat. t, B); as aguas reUnem-se em 
baixo numa garganta eatreita (fig. 4, n.· 7), de 40 m a 120 m 
de largura no fundo, mas apenas com cerea de 1,3 km de com
primento, pois 0 rio, logo a seguir, entra num vale largo 
(cerca de 1 km de largura no fundo), a que se da do lado 
portugu@s 0 nome de Praia Amelia, talvez por nostalgia da 
praia do meamo nome junto de M~medes, e do lado sul
-africano 0 de Crocodilien-Pool, apesar de os <criadores. de 
gado de urn colonato ali existente terem feito desapa.recer 
estes animais completamente do local. Daqui ate a jusante 
do Chitado, 0 rio corre, por maia de 50 km, neste vale largo 
e de vertentes abruptas (fig. 4, n.· 8). 

o .. C/UBEN_ DO RUACANA 

Este tipo de vale, em si raro, e mais de estr&nhar nas 
proximida.dea de urna queda de agua. importante, a. juaante 
da qual seria de esperar, por grande extensio, urna garganta 
estreita, pareeida com a que existe no primeiro quil6metro 
a seguir .. queda (eat. n, A). 

N a realidade, eatas formas Mormai. do vale do Cunene 
sio motiva.das por importante foBSO teet6nico, exumado par
eialmente pelo rio, deade 0 alargamento do vale pr6ximo daa 
quedas do Ruacana, atras referido, ate cerea de 57 km maia 
a jusante (long. 13· 47'), onde termina em cunha. 

Fig. 10 - 0 graben do RuacanA. 1-RID; 2 - escarpa; 
3 -llmltes dB. parte ampUada na tlg. 12; 4 - frontelra 

entre Angola e 0 Sudoeate AtnCBno, 



26 

Eselare~a-se desde ja que os sedimentos do Cuanhama 
se estendem para 0 ocidente, muito alem da area a que se 
de. este name. A forma~iio nao e limitada deste lado por 
nenhum bordo de rocha, estende-se ao norte do Cunene a 
cotas de 1100 m e aparece debru~ada sabre a area escavada 
(graben do Ruacana e superIfeie do Chitado), tanto do lado 
portugues coma do lado do Sudoeste Africano. Esta posi~iio 
da Iorma~iio sedimentar demonstra que ela nao sO cobriu os 
dais elementos referidos, mas tambem teve, necessariamente, 
de se estender para 0 poente a preencher toda a topografia 
situada abaixo da sllperficie de enchimento, ate encontrar 
algum relevo que limitasse a sedimenta~iio por este lado e 
que procuraremos adiante. 

A figura 10 da ideia das escarpas que limitam 0 graben. 
:m 0 contraste entre estas escarpas e 0 Iundo plana do vale 
que origina as formas que notamos atras. A vertente seten
triansl ests. quase totalmente exumada; a escarpa meridional 
e 0 fundo do vale slio por ve".s constituidos de rocha, outras 
ve".s estlio cobertos de sedimentos. A ultima forma~lio e 
constituida fundamentalmente de cali~os de cor elara, pro
vavelmente antigas crostas calcarias, por vezes corn grios 
de sreia ou ate formando arenitos calcarias; sedimento9 serne
lhantes, pois, aDs da baeia do Cuanhama. 

Quando 0 caminho que desce das quedas alcan~a 0 fundo 
do graben, observam-se sedimentos, tanto para leste, ate a 
Praia Amelia (esta pri>priamente constitulda por areias 
actuais do ric) I coma para 0 poente; nesta direc~ao come!;am, 
todavia, a aparecer corn freq~encia. afloramentos de rocha 
(bed-rock do fundo do grabenj". Do lado portuguea, 0 fundo 
do graben estlL muitas ve".s exumado. Onde 0 caminho do 
Chitado chega ao rio (long. 13' 52'} ja niio aparecem quais
quer sedimentos, embora. a. forma.· tect6nica. continue a 
desenhar-se corn nitidez. 

Na margem do Sudoeate Africano, ao suI e sueBte do 
Pego dos Crocodilos, ha conBideravel extensiio de cali~oa, que 
terminam bruscamente na falha que referiremos adiante. 

No mapa 1: 50 000 e nas fotografias aereas observa-se 
um nfvel hem desenvolvido nos dep6sitos, na margem esquerda 
da parte a montante do graben, a altitude senslvelmente 
igual a da Buperflcie do Chitado, situada na margem fronteira. 
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Pensamos que este nivel deve ter sido talhado pelo rio quando 
ainda DaD Hnhs. «descoberto» 0 graben e corria sobre a 
superilcie de rocha do Chitado, Iimpando-a de sedimentoB. 
A pequena epigenia representada na figura 12 testemunha que 
de facto 0 riD correu sabre a superficie de rochs.; 0 fen6meno 
teve provs.velmente muito maior extensilo. As rochas desta 
superficie, muito duras em rela~io a09 sedimentos, con9ti~ 

tuiram nivel de base local e temporario que permitiram ao 
rio talhar nos sedimentos do graben 0 nivel referido. 

Cerea de 2,5 km ao sui das quedas do Ruacana, uma 
superficie rigida, talhada nos sedimentos, esta encaixada entre 
escarpas de rocha, constitulndo coma que um corredor de 
5 km de largura. A superficie rfgida perto do rio tem 910 m 
de altitude, aproximadamente a da superficie do Chitado fron
teira, mas Babe no sentido oposto corn 0 declive de 8 p. 1000. 
Trata-se provavelmente de uma superffcie de sope, de acordo 
corn 0 clima multo seco da regiao. 0 corredor entre eBcarpas 
mares. a continua!;8.o do graben" aqui niD exumado, na dire~io 
da bacia do Cuanhama. 

Entre as longitudes 13' 45' e 13' 55' observa-se tambOm 
extensa superilcie rigida, a altura da superficie do Chitado 
fronteira, mas mais inclinada. 

Na margem esquerda os depositoB tem grande desen
volvimento, aproximadamente ate a longitude 14' 03'. 

o lado meridional do graben aparece mais movimentado 
teeti>nicamente do que 0 setentrional; 0 eBtudo da estrutura 
dele apresenta-se coma problema importante e facil, dadoB 
os fundos corte. de barranco. existentes. 

Observimos 0 contaeto de falha pr6ximo do Pego dos 
Crocodilos, no hordo meridional do graben, em territ6rio do 
Sudoeste Africano (est. m) ('). Piie em contacto uma for
ma~iio branda de cali~oa e uma forma~iio fortemente con
salidada, atribuida pelo Mapa Geol6gico do Sudoeste A/ricano, 
de 1963 (escala 1:10000(0), ao Karroo (serie Dwyka) , e 
constitufda por arenitos grosseiros e faixas delgadas hori
zontais de material muito finD; os arenitos por vezes trans
formam-se numa brecha corn calhaus de quartzo ate 4 cm. 
o espelho de falha exumado na forma~iio dura tem tra~o 

(') Este contacto avtsta-ee do camlnho lDgreme que, do Jado 
portuguts, eaDduz das quedu p&r& a Pra1& Am'Ua. 
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FJg. 11 - Cartes geo16g1co8 esquemAUc:08 atrav~s do graben do Ruaean'. 

horizontal de direc~iio N-S a NE-SW e mergulha para 0 

graben (i.to e, para 0 quadrante norte) com inclina~iio de 
cerca de 50 graus. Junto do. falha, os cali~os estiio fraetu
rados e reconsolidados num .. espesBura de 10 cm a 60 cm. 

o piano do. falha mergulha no. direc~iio do graben; a 
topografia Bugere que a falha do bordo norte tenha d.isposi~iio 
.imetrica. Nestas condi~6es, 0 abatimento do bloco central 
permitiu preeneher 0 espa~ criado pela descompressiio e 
afastamento lateral dos hordos do graben (fig. 11). 

No. longitude 13° 56' observa-se pequeno e curioso aci
dente: 0 rio abandon .. 0 graben, que continua ao lado, e da 
volta apertada de cerca de 6 km pelo maei~o antigo, em jeito 
de epigeni.. (fig. 12). 

Male para leste, como se ve na plant .. , 0 graben torna-se 
gradualmente menos profundo e mais estreito; exumado com
pletamente de sedimentoB, termina em cunha na longitude 
13° 47'. 

Quanto a forma~iio do graben, e abstraindo por momen
toB do. observa~ao do contacto, que reierimos atr ... , pode 
pIlr-se a hip6tese de a escava~iio das rochas antigas e res-
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Fig. 12 - Ponnenor do graben do Ruac8.nA. Notar a epJgenJa e 0 declive 
daa eacarpas. CurvBs de nlvel equld1atantes de 10 m. 

peetivo enehimento serem devidos a alternancias de erosao 
e sedimenta~iio fluviais. A forma do grabe", terminando a 
jusante em cunha, e 0 vale estreito que se the segue por 
17 km op6em-se terminantemente a esta interpreta~iio . 

Pode, porem, por-se a questiio se os sedimefitos, que hoje 
se encontram dentro do graben, se depositaram nesta posi~iio 
QU, se, pelo contruio, se formaram fora e 08 abatimentos 
e que os levaram a esta po.i~ao. Os factos de se observar 0 

espelho de falha, de os sedimentos estarem quebrados junto 
do acidente e de nao haver mudan~a de facies destes, 0.0 

aproximarmo-nos do contacto, falam pela illtima hip6tese; 
corn efeito, e quanto ao ultimo argumento, se os sedimentos 
se tiveBsem depositado dentro do fosso tect6nico, OB que se 
encontrassem junto das escarpas deviam englobar grandes 
calhau8 eacorregados par elas (')' aD menos os calhauB de 

(I) 86 no C8S0 de oUms. troplcal humldo eates C&lhaU8 se terJam 
alterado, mas neste caso 0 espelho de falhs, que terta estado a des
eoberto coma escarpa, devia estar altera.do, 0 que nA.o se veritlca. 
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quartzo que a rocha antiga contem e que slio praticamente 
inalteraveis. Estes calhaus deviam observar-se dentro dos 
sedimentoB, 0 que nao acontece. 

Nestas condi~oes, compreendemos a forma~ao do graben 
da seguinte maneira: ao darem-se os abatimentos de grande 
raio de curvatura da bacia de sedimenta~iio do Cuanhama
. Etocha, formou-se coma que urna ab6bada invertid&j 0 an
mento de extensio resultante do encurvamento provocou des
compressao e a forma~iio das falha. descritas e 0 abatimento 
do fecho da ab6bada invertida, que permitiram compensar 
a superficie que faltava. Compreende-se, assim, que 0 graben 
diminua de altura e termine em cunha na periferia da bacia 
de abatimento. 

Note-se 0 facto de 0 Cunene ter podido encontrar 0 

graben por baixo de tiio grande espessura de sedimentos, 0 

que certamente se explica por 0 dispositivo tect6nico ter 
continuado a jogar depois da sedimenta~io. A carla do firme 
rochoso da parte da bacia do Cuanhama-Etocha, situada ao sui 
da fronteira, mostra uma depressio alongada, coberta por 
cerea de 300 m de sedimentos, que forma 0 eixo da bacia. 
A escala. e 0 rigor da earta nia permitem saber se 0 fundo 
e formada por urn dispositivo tect6nico semelhante ao graben 
do Ruacana. 

Existe mapa semelhante para 0 Cuanhama portugu~s, mas 
as formas sio completamente diferentes (essencialmente 
urn dispositivo estrelado a partir de Namacunde-Pereira de 
E~a) e a espessura determinada para os sedimentos e quase 
dupla, de modo que niio e posslvel ligar as formas dos dois 
lados da fronteira. Desconhecemos 0 metodo utilizado no 
Sudoeste Africano. Do lado portugu&, 0 Laborat6rio Nacional 
de Engenharia Civil usou 90ndagens geoelectricas, metodo que 
nestas condit6es e pouco rigoroso, especialmente se nio houver, 
como no caso presente, 0 contr61e de sondagens mecanicas 
que alcancem 0 bed-rock. 

A forma~iio da queda do Ruacana esta certamente rela
cionada corn 0 graben. Depois da captura do Cunene, 0 reju
venescimento de eraaio criou por tod .. a parte forte declive, 
muitos rapidos e pequenas quedas distribuldas por esla 
parte do curso. Mas urna queda grande como a do Ruacana 
nao podia existir nos dep6sitos brandos do graben e formou-se 
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certamente pela conjuga~io das quebras de declive que 
recuavam rapidamente nOB sedimentos e se reuniram ao 
encetar as rochas duras, onde a velocidade de recuo e incorn
paravelmente menor. A queda do Ruacana. tern de ser rnuito 
recente, pais s6 recuou cerea de 1300 rn, que tal e a extensao 
do seu entalhe na rocha dura . 

A SUP£RFfcl£ DO CHITADO 

Designamos por este nome uma superilcie de rocha muito 
extensa, por vezes perfeitamente plana, noutros locais corn 
rugosidadea e ate corn grandes relevoB residuais, como a refe
rida crista do Nhande (comando de 400 m), que acompanha 
o rio aproximadamente desde a longitude 14" 24' ate 8. longi
tude 13° 31', au meamo mais slem, se considerarmas urn pro
longamento que passa apenas com a largura de 2,5 km entre 
o riD e a extremidade meridional da serra do Bongo e se 
espraia para poente ate .. longitude 13" 20'. 0 comprimento 
dela sera, conforme a maneira de ver, de 95 km ou 120 km. 

Na margem direita do Cunene, a superf(cie alcan~a 20 km 
de largura, na area do Chitado e para 0 poente dela. Ao sui 
do rio, a superf(cie do Chitado tem desenvolvimento desigual; 
estende-se, em regra, por distincias de 10 km a SO km para alem 
dele, embora, por vezes (long. lS" 45'), se prolongue alem 
desta distancia. 0 mapa a 1: 500 000 do Sudoeste Africano 
indica, todavia, que tambem aqui ha relevos que a limitam. 

A superilcie desce desde cerca de 1040 m na extremidade 
leste ate 750-800 m pr6ximo da crista do Nhande e 700 m 
mais ao poente junto do rio (declive de 3,6 p. 1000); tern 
simultaneamente declive transveraal ao rio, da ordem de 
0,5 alp. 100. TermiDa do lado Dorte por pequeno degrau 
de meia a uma centena de metros, talhado Das rochas do 
maci~ antigo, mas coroado, na metade oriental, por pe1lcula 
de dep6sitos detrlticos (arenito, por vezes grosseiro, corn 
crosta laterltica, coberto por areias, numa espessura total 
de 10m a 20 m). 

A superflcie do Chitado esteve certamente fossilizada 
pelo enchimento do Cuanhama, pois este encontra-se debru
~sdo no seu hordo, coma se referiu; estes sedimentos apa
recem em posi~iio semelhante no curso do rio (Fazenda Pereira 
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Sim6es) e ao poente das quedas do Ruacana. 0 enchimento 
do graben e ainda testemunho desta fossiliza~ao. Sabre a 
superficie aparecem corn frequencia pequenas manchas de 
cali~os; DaD et POI'em, faeil distinguir se se trata de restos 
de depositoB, de impregna~c3e9, de crostas aridas ou, ate, de 
altera~oes de anortositos. Na latitude 16' 59', longitude 13' 49' 
B 130 52', parece observar·se, nas fotografias aereas, urn dep6-
sito que nilo tivemos oportunidade de estudar. 

Veremos adiante ate onde parece ter-se estendido a 
fossiliza~io. 

Para a interpreta~ao da superficie do Chitado import a 
excluir a hipotese de se tratar de urn nivel de erosilo pro
vocado por urn nivel de base local de rocha dura, hip6tese 
9ugerida por a superficie acompanhar grosseiramente 0 riD 
e apoiada pela presen~a da crista de dolerito da serra do 
Nhande. 

Na realidade, os declives longitudinais da superflcie e 
do riD nilo concordam: no poente, por exemplo na longitude 
130 31', encontram-se ambos a meBma altitude, mas, cami
nhando para nascente, ao chegar a extremidade ocidental do 
graoon, a superficie ja se encontra 70 a 80 m acima do rio· 
quer dizer, aquela tern muito maior declive do que este, quand~ 
devia ser 0 contrario, pois trata-se da compara~io do mesmo 
tro~ do rio, na actualidade (curse de agua encaixado e em 
fase de erosilo) e em suposta fase em que 0 rio talhava urna 
aplana~iio, suspenso por urn nivel de base local e trabalhando 
lateralmente. A crista do Nhande, embora importante, nilo 
parece suficiente para constituir urn nlvel de base local, pois 
a rocha dura tern urn hiato, na latitude 17' 05,5' e longitude 
13' 37', deixando larga passagem corn mais de 1 km de largura 
A cota de 750 m, muito baixa em rela~iio 8.s cow que a super
flcie alcan~a. Propositadamente, fez-se a compara~iio dos 
declives a jusante do graben do Ruacana, para que as con
di~6es especiais deste niio a perturbasaem. 

Os declives transversais da superficie do Chitado tambem 
silo irregulares, a testemunhar que ela foi deformada. Msim, 
num dos locais onde ela se mede em melhores condi~oes, 
cerca de 3 km a montante do Chitado, a superflcie sobe de 
821 m, junto do rio, para 900 m, nurn ponto situado 19 km 
para 0 interior; 0 declive e, assim, de 4,6 p. 1000. Num perfil 
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situado duaa dezenas de quil6metroB mais a jusante, 0 declive 
da superficie transversalmente ao rio e de 9,6 p. 1000. 

Note~se tambem a forte inclin~aot que corresponde a 
maior desloca~ao, da superficie de rochs. para montante das 
quedas do Ruacana, onde 0 rie corre sobre eIa corn declive 
da ordem dos 6 p. 1000, como dissemos. Corn este declive, a 
superfic:~ teria em breve, rnais para montante, de emergir 
do enchim~!\to do Cuanhama, 0 que naD acontece, pelo que 
tem de haver contradeforma~ilo, ou qua\quer outro dispo
sitivo tect6nico que evite 0 afloramento dela. 

Trata-se, assim, .em duvida, de aplana~iio antiga, deslo
cads. tectonicamente e fossilizada, que a. eroaso do Cunene 
descobriu. A exuma~io tern de ser recente, ums vez que 0 

cimo do enchimento do Cuanhama e quaternario e dep6sitos 
correspondentes certamente se estenderam ate aqui. 

o conhecimento deste passado nao impede que se ponha 
o problema do modo de forma~iio e rela~6es corn os elementos 
geomorfol6gicos mais antigos. Trata-Be claramente de uma 
superficie de erosiio embutida por degrau da meBma origem 
numa superficie mais alta, situada ao norte dela, que, por 
continuidade, embora dificil e incompleta, identificamos, num 
trabalho em prepara~ilo, com 0 Planalto Principal. Este degrau 
e pequeno, vivo, por vezes sinuo80 e antecedido de relevoB 
residuais; no nascente, tern menos de meia centena de metros 
e esto. coroado por uma quinzena de metros de sedimentos; 
no ocidente, alcan~a a centena de metros e esta completamente 
exurnado. A superficie do Chitado, como aplana~iio erosiva 
embutida no Planalto Principal, deve pertencer a urn dos 
dais ciclos de desloc~io, erosio e sedimenta~ que, em 
trabalho anterior ('), designamos por Cuanhama I e Cua
nhama ll. Aqui, de resto, parece ter existido apenas urn 
destes ciclos. 

Continuemos a descri~iio resurnida do vale do Cunene. 
Para juaante da termina~iio do graben (long. 13' 47'), 

o vale do rio e rectilfneo, provAveimente orientado por fractura 
que prolongue 0 graoon; 0 vale torna-se mais estreito e con-

(t) cA evolu~&o do relevo da baela endorrelca 40 Cuanhama 
(Angola)>>, -"'ni.9terro, vol. 1-1, 1966. 
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tinua encaixado na superficie do Chitado, maa a diferen~a 
de cota entre 0 riD e a superficie e cada vez menor, pois esta, 
coma dissemos, desce para oeste mais do que 0 riD. 

Entre as longitudes 130 55' e 130 40', 0 ric atravessa as 
duas grandes cristas da serra do Nhande (1292 m), originadas 
por filiies doleriticos de direc~iio NNW-SSE, e uma massa das 
mesmas rochas (Catacua, 1010 m), situada ao poente das 
cristas. 0 ric corta eats maseR numa garganta apertada, em 
jeito de epigenia, desprezando urn caminho mais facU pela 
cota de 758 m. 

A poente da serra do Nhande, 0 ric ja. carre na aplana!;ao, 
sem encaixe, tomando 0 vale e a regiio proxima aspecto de 
maturidade. Pr6ximo do fim do tro~o rectilineo, uma falba 
paralela. a. serrs do Nhande atravessa massas eruptivas na 
margem esquerda do rio (Sudoeste Africano) e origin a 0 

belo vale de fractura, rectilineo e profundissimo do Otjitanga. 
o riD tem depois dois rapidos que the permitem acompanhar 
a descida da aplana~ao e continuar, asaim, corn 0 aspecto da 
maturidade. Este modelado termina aproximadamente na lon
gitude 13' 22'. 

Entra-se a seguir nwn tro~o de riD muito apertado e 
profundo. Logo a jusante daquela longitude, relevos de 900 m 
a 1000 m de altura aproximam-se do rio, que Corre a pouco 
mais de 600 m. Estes relevos silo coroados por aplana~iies 
que sobem na direc~io do Cunene, descem para 0 norte e 
nordeste e tern continua~iio franca pela rede de drenagem do 
Curoca: formaram-se, pois, em fun~io deste rio. Os afluen
tea do Cunene t~m hoje, no local, muito maior declive, e 
portanto fo~a de atrac~iio, do que os do Curoca e viio rilhando 
e9tes. Fragmentos de pequenos cursos de agua ja captados 
para 0 Cunene ainda mostram a disposi~iio de quando cor
riam para 0 Curoca. Este processo esta em principio, pois 
ainda hoje ha aguas que, apenas a 7km do Cunene (lat. 16' 57', 
long. 12' 55'), correm para 0 Curoca por caminho com cerca 
de 95 km (medido pelas linhas de agua, mas sem contar 
pequenas curvas) . Esta drenagem estabeleceu-se certamente 
numa epoca em que 0 Cunene nio estava encaixado nem tinha 
o vigor actual. 0 atraso na remodela~iio do esquema de dre
nagem mostra quio recente e a captura do Cunene para a 
drenagem atlantica. 
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Chega-se assim as quedas do Monte Negro, designa~iio 

impropria por terem lugar em anortosito branco ("). 0 recente 
mapa 1: 100 000 ignorou-as, embora se observem perfeita
mente nas fotografias aereas que the serviram de base e 0 
mapa 1: 500 000 de 1932 as represente. 0 vale do Cunene, que 
ja era cavado e estreito. afunda-se agora rnais it altura daB 
quedas. da ordem da meia centena de metros. resultando 
garganta apertadissima. 

Dezena e meia de quU6metros a jusante das quedas 
come~a a aparecer urn nivel de erosio. pouco desenvolvido 
c apertado dentro do vale, que se segue por cerca de 70 km. 
No primeiro local onde se observa (long. 13' 08') e dado 
pelas cotas de 616 m e 619 m do mapa 1: 100 000, ou seja, 
cerca de 90 m acima do rio. N a. longitude 13' 15' (quedas da 
Epupa), encontra-se wn retalho bem piano, cerca de 100 m 
acima do rio. A. volta de 7 km mais para jusante, 0 nivel esta 
bem representa.do por fragmentos pianos na margem esquerda; 
na direita esta mais dissecado, a altitudes de 120 m a 130 m 
acima do rio. 

o Cunene volta ao sudoeste aproximadamente na latitude 
16' 59' e longitude 12' 59'; a mudanca de direc~iio faz-se por 
uma linha quebrada, que duaa fracturas leste-oeste comandam, 
das qua.is a mais meridional alinha dois pequenos afluentes 
e 0 tro~o do rio. 

Para JUs&nte, 0 vale segue urn pouco mais largo, porque 
se entra numa faixa de dep6sitos detriticos; 0 nivel a que 
nos temos referido continua representado. corn interrup~5es. 

nas duas rnargens. Citam-se &8 principais ocorrenciaa e res
pectivas altitudes em rela~iio ao rio: na longitude 12' 51' 0 

nivel esta 130 m acima do rio; na longitude 12' 49' esta 135 m 
acima do rio; e na longitude 12' 39,5' eata 140-160 m. Logo a 
jusante do ultimo local, 0 riD entra numa garganta aperta
dissima atraves da serra da Catema, onde possa.ntes bancadaa 
alternadas de quartzitos e de rochas met&morficas basicas 
originaram paisagem extrema.mente bravia; 0 riD corre a 
250 m e a curva de nivel dos 7~0 m aproxima-se com frequ~ncia 
a menos de urn qUil6metro dele. Quando se entra nesta gar
ganta, deixa de aparecer 0 nivel de rocha que temos referido, 
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o que naa admira, pais deve ter sido alguma destas bancadas, 
mais dura e que nao estivesse fracturada, que impos uma 
paragem a erosao vertical do rio, constituindo assim a soleira 
que 0 fez taIhar 0 nivel de rechas para montante. As alturas 
deste nivel, acima do Cunene, mostram que 0 riD tinha, quando 
o talhou, menor declive do que tern hoje, 0 que esta de acordo 
corn 0 modo de forma~ao proposto. 

o .. GRABEN" DA TECHIBONLOMBONGA 

A faixa de dep6sitos detriticos alras referida foi assi~ 

nalada no levantamento geologico efectuado em 1955 pela 
firma norte-americana E. J. Longyar e pubJicado nas folhas 
Iona • Oncocua da Carta Geo16gica de Angola, na escala 
1: 250000; foi-lhe atribuida idade .provavelmente terciaria •. 
Constitui estreita faixa que, em territorio portugues, come~a 
na longitude 12' 55' e se prolonga por cerca de 25 km ate a 
long. 120 44'; na primeira dezena de qui16metros, todavia, a 
forma~ao esta dentro do vale, mas um pouco desviada para 
a vertente norte, de modo que 0 riD DaD corre nela. 

Os limites em planta da forma~iio siio diflceis de esta
belecer pelas fotografias aereas, pais, cnde elB. aflora, 0 vale 
alarga e acumulam-se depOsitoB de vertente, clificeis de dis
tinguir dos depositos detriticos mais antigos. Os dep6sitos 
de vertente sao especialmente abundantes porque 0 relevo e 
vigoroso e grandes massas montanhosas se aproximam muito 
do vale, de tal modo que a curva de nivel de 1500 m chega 
a estar apenas a 3 km do rio, que corre a altitude de 400 m (n). 

o depOsito detritico da Techibonlombonga tern acesso, 
na extremidade sudoeste, pela «picada. aberta pela Longyar. 
~ constituido par arenitos e argilas, pouca litificadas, de cor 
castanha e certamente de origem continental, como mostram 
alguns calhaus muito mal rolados e dispostos em leitoB irre
gulares; estes leitas de ealhaus mostram ainda que nao se 
trata de deposito de curso de agua importante. Tamhem nao 
se trata de acumula~ao no sope de relevo irnportante, pela 
que se deve ter formado muitas eentenas de metros mais aeima. 

(11) NAo acontece asslm no graben de RuacanA, pols 0 relevo que 
domIna 0 graben ~ apenas da ordem da centena de metros. 
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A forma~ao mergulha corn a inclina~ao de 10' contra 
o maci~o antigo que forma a vertente noroeste do vale: 
trata-se, pais, de urn fosso tect6nica. 0 deposita e truneado 
superiarmente par uma superficie inclinada, cansalidada por 
crasta calcaria e que engloba calhaus sem sinais de trans
porte, certamente relacianada corn 0 nivel de erasao de base 
local a que nos referirnos atras. 

o facto de 0 talvegue nao se localizar no graben na parte 
nordeste deste explica-se, em parte, pela posi~iio alta do 
bed-rock do graben e pela sua configura~iio irregular, como 
se observa na margern esquerda. Mais para jusante, 0 bed-rock 
esta mais baixo e 0 rio corre nos dep6sitos. 

Retomemos a descri~ao do curso do ria ao terminar 0 

nivel de base local, isto e, na serra da Cafema, que 0 rio 
atravessa por 28 km, da longitude 12' 38' a longitude 12' 27'. Na 
parte naseente da serra, 0 rio corta p08santes bancadas alter
nadas de quartzitos e de rochas metamorficas basieas, que 
o cruzam perpendicularmente e daD origem a cristas alte
rosas e fundos barraneos. Trata-se de rochas de grande dureza, 
especialmente os quartzitos, e cortadas por importantes aci
dentes tect6nicoB, alguns indicados no levantamento geol6gico 
referido, que, sob a intensa erosao provocada pelo Cunene, 
originam relevo extremamente vigoroso e movido, formado 
por cristas muito altas e vales igualmente fundos. A figura 4, 
n." 13, da urn perfil transversal ao rio, mas 0 vigor e movi
mento do relevo apreciavam-se melhor num perfil paralelo 
ao rio. 

Ovale corta depois uma zona de granitos, na qual os 
desniveis sao semelhantes aos anteriores, roas 0 relevo e 
menos movimentado (fig. 4, n.' 14). 

o -GRABEN- DO RIO DE SANTA MARIA (12.) 

o final da zona granitica e oeupado pelo importante 
aeidente tect6nico do Rio de Santa Maria, que cruza 0 Cunene 
entre as longitudes 12' 27' e 12' 25' (fig. 13). 0 acidente tern 

('~) As presentes notas baselam-se na obBervac;:Ao do mapa 
1: 100 000 portuguas e 1: 50 000 do Sudoe.ste e das fotograflas dreaa 
do terrlt6rlo portuguh que cobrem aqui cerea de 8 km do terrlt6-
rlo vlzlnho. 
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caracter de fosso tect6nico, largura entre 1,5 km e 2,5 km (onde 
tem formas mais caracteristicas) e dire~io norte-Bul; desen
valve-se principalmente ao suI do Cunene. 

Come~ando pelo sui, mete-se a ele 0 Rio de Santa Maria, 
que, porem, 4 km antes de atingir 0 rio principal, corta a 
escarpa ocidental e se desvia do acidente por caminho talbado 
na rocha, tres vezes mais longo do que seria 0 caminho directo 
pelo acidente. Este e aproveitado mais ao norte pelo Cunene, 
que 0 segue por cerea de 7 km, com direcgao geral de sui para 
norte, mas sern tra!Wado rigido, 0 que se compreende par 0 

graben ser largo. 
Na margem eequerda do Cunene, 0 fosso tect6nico observa

-se no mapa 1: 50 000 por 25 km para 0 sui do rio e pro
longa-se mais nesta direc~io, pais, no limite do mapa, 0 

comando das escarpas em relagao ao fundo, que parece cheio 
de areias actuais, e superior a 300 m. Nesta parte, 0 fosso 
teet6nico e limitado, tanto do poente como do nascente, por 
escarpas bem definidas, para/elas e aproximadamente recti
lineas ; 0 seu comando em relag80 ao fundo do graben e 
maior nas proximidades do riD e diminui no sui para 0 
valor referido. 

Ao norte do Cunene, 0 acidente perde n1tidez. A escarpa 
do nascente mantem-se vigoresa e termina num vale de 
fraetura. Aparece, todavia, no fundo do graben uma crista 
COm 100 m a 150 m de altura e 0 limite ocidental e formado 
por duas escarpas mais baixas, que criam coma que urn pats
mar entre elas. A primeiro. continua. a escarpa que se encontra 
ao sui do rio; perto deste, mas ja na margem direita, observa
-se profundo sulco, correspondente provavelmente a exumagao 
da caixa de falha. A segunda corresponde a falha assinalada 
pelo levantamento geol6gico (folha de Iona) no contacto entre 
o granito e 0 complexo de base. Esta falha orienta ainda um 
segmento rectillneo do Cunene. A crista referida e a irregu
laridade daa formas mostram que, deete lado do rio, a eroaao 
contribui consideravelmente para 0 modelado. 

Na parte do graben, situada ao norte do rio, n80 se 
observam sedimentos. Ao sui do rio, 0 fundo de recha aparece 
alnda, mas depoi. cobre-se de dep6sitos, pouco espesaos na 
parte que se pode observar. Areias do deserto escorrem para 
os dep6sitos por cima da escarpa oeidental. Fig. 13 - 0 graben do Rlo de Santa Harla. CUrvas de nlvel 

equldlstantes de 50 m. 
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Dentro do graben} em ambas as margens, observam~se, 
talhados nos depositos e na rocha, pequenos niveis de erosiio, 
a. cota de 250-260 m, que niio tem seguimento para jusante. 

:m possivel que este acidente tenha grande desenvolvimento 
para 0 sui, ao longo do Rio de Santa Maria, tanto no que 
respeita a formas come a sedimentos. 

BEETz, no seu estudo, diz que a depreaaiio (S.nke) do 
Santa Maria contem arcnitos terciarios de origem continen
tal ("). No mapa geologico marca tambem 0 mesmo deposito 
no tro~o onde 0 riD abandona 0 graben, 0 que as fotografias 
aereas mostram claramente nao se verificar. Nestas condi~ 

QOes, os seixoB roladoB que refere na confluencia dos dais rics, 
e que cl8.Bsifica de antigoB, sao proVR. velmente actuais. Do 
meSInO modo, a represen~iio do Rio de Santa Maria, bifur
cando-se em Y e chegando ao Cunene por doi. bra~s di ... 
tintos, bem COmo a descri~iio que dela faz (.alcan~a 0 Cunene 
por dois bra~o., em jeito de delta.) (u), tambem niio repre
sentam perfeitamente as formas que se observam: coma disse
mos, 0 Santa Maria segue pela esquerda; 0 outro ramo do Y 
e desenhado pela depressio tectonica, tem formas parecidas 
corn vale, mas nio e seguido por curse de agua de importiincia. 

Este d •• vio do curso do Santa Maria, que abandona a 
depreaaiio para tomar urn caminho mais diflcil atrave. das 
rochas duras do maci~o antigo, tern caracter epigenico. Este 
tragado deve ter-se definido quando tanto 0 maci~o antigo 
coma os depositos do graben estivessem comertos por depo
sito superficial. 

A captura do Santa Maria pelo pequeno curse de agua 
que segue directo pelo grab ... ao Cunene seria faci!, talvez 
esteja proxima de se dar, mas e contrariada pelo facto de 
o Cunene ter cota bastante mai. alta na direc~iio do grabe .. 
do que mai. a jusante, onde vai desaguar 0 Santa Maria, 
pois entre estes dois pontos existe uma queda de agua, a 
que 0 mapa 1: 500 000 atribui 15 m de altura, e dois peque
nos rapidos. 

BEETz (U) pretende que pela depressiio do Santa Maria 
correu, em tempos antigos, coma os dep6sito8 terciirioB mos-

(11) BEETz, cGehe1m.nlsse:t. p. 50. 
(M) Id., p. 50. 
(") Id., p. 51. 
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trariam, urn curso de agua., anterior ao Cunene, que, ligando
·se ao Cariata, iria desaguar no Curoca. 

Urn curso de agua corn este tra~ado nao pode, porem, 
ter existido, a nao ser que 0 relevo fosse completamente dife
rente do actual. Corn efeito, a base dos sedimentos nIL de
pressao, ao sui do Cunene, esta a cerea de 260 m de altitude. 
Ora, para 0 norte do Cunene, entre este rio e 0 Curoca, 0 

maci~o antigo aftora continuamente, de modo que niio ha 
possibilidade de as aguas desse possivel curso de agua terem 
corrido para 0 norte, a nio ser elevando-se a. cots. da topo
grafia actual, isto e, a altitude superior a 600 m. Como se 
ve, ha 0 que se pode chamar urn cdesnivel contrario::t da 
ordem dos 340 m, que esse hipotetico curso de agua teria 
de veneer. 

DEPR£SSAO DE ONCOMULt 

AJguns qui!ometros para jusante da confluencia deste 
rio (long. 12' 21') 0 Cunene tern rapidos. Logo a seguir 
(long. 12' 20') aparece a depressiio referida, na margem direita, 
em posi~ao sobranceira ao riD (fig. 14). A depreesiio tem 
cerea de 8 km de largura e fica situada entre dois alinha
mentos, aproximadamente norte·sul, de roehas do maci~ 

antigo, ambos designados no mapa 1: 100 000 por Ongomule 
(0 do poente ja pertence ao conjunto da serra de Alvaro 
Ferreira). 

o riD corre a cotas de 170 a 140 m, entre belos enruga
mento. de rochae metamorflcas, que se elevam a 400-550 m, 
formando urnlL especie de barreira, detr'" da qual, a cotas 
mais baixas, se encontra. um depOsito de &.rei as vermelh~ 
-acastanhadas continentais, urn tanto consolidadas. 0 contacto 
deste deposito corn 0 bed-rock esta coberto por areias super
ficiais, mu, junto dos dois alinhamentos que limitam a 
depre.siio, observa-se que 0 depOsito desce pelo menOB ate 
a cota de 450 rn, onde se encontra claramente abaixo do ma
ci~o antigo. 

Nos nlvei. mais altos, 0 dep6sito acbe ate urn pouco 
acima dos 600 m, onde e coberto por areias superficials. 

Pelas formas da depressio, nomeadamente a excessiva 
largura para se tratar de simples vale fossil, interpretamo-Ia 

11 
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FtI'. It - A depresslo de Ongomul6. Curvas de ruvel 
equldlst&ntes de 150 m. 
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como fosso teetanieo, preenehido por sedimentos de elima 
arido. Tratar-se-ia de urn aeidente teet6nico semelhante ao 
do rio de Santa Maria, tambem orientado ao norte·sul, mas 
situado a cota mais elevada. 

Irregularidades do relevo podem indicar que a depressio 
se prolonga por pequena dlstaneia na margem esquerda do 
rio, em todo 0 caso de rnaneira muito duvidosa e sern 
significado. 

o rio carre para. jusante em vale. medianamente apertado, 
no qual nao se observam niveis de erosio. Areias moveis vindas 
do Sudoeste Africano, que come~aram a aparecer junto do 
riD no graben de Santa Maria, cobrem inteiramente a margem 
esquerda a partir da longitude 12' 11'. Entre esta longitude e a 
de 12' 07', ha ViLriOB rapidos e uma queda de agua, da ordem 
da dezena de metros de altura; esta-se a cerea de 50 km do mar. 
Para jusante, as dunas do deserto eobrem a margem esquerda 
e deseem com 0 talude natural das areias ate ao rio, que 
eom difieuldade as evacua para 0 mar; os baneos de areia 
no meio do curso de agua come~am a ser frequentes. 

No. margem direita do rio encontram-se relativamente 
poucas areiu moveis; so algumas que 0 vento - que proximo 
do mar sopra muitas vezes corn grande violencia - consegue 
transportar em suspensio e, deste modo, faze-Iaa csaltar:. 0 rio. 

Na longitude 12' 07' encontra-se uma reehi a cota aproxi
mada de 200 m; eata-se em frente de pequeno afluente, de cujo 
vale f6ssil trataremoa a seguir; BEETz deu particular signi
ficado a este tipo de formas, que designou por gUUie8. 

o VALE FOsSIL 

o pequeno afluente do Cunene, atras referido, corre 
corn direc~iio NNW-SSE; por urna dezena de quil6metros 
talhou profunda canhiio corn as seguintes careterlaticas: a 
jusante, encaixe de 250 m e largura do fundo do vale de 500 m 
a 700 m; na parte de montante, encaixe de 80 m a 100 m e 
largura de 50 m a 150 m. Trata-se certarnente de urn vale de 
fractura, pois: 1) e aproximadamente paralelo a dois vales 
de fractura, pequenos mas incisos, situados 0.0 poente dele 
(e certo que estea vales tern direc~Oe. pr6ximas do. do. estra
tificfl!;8.0, mas, observando corn cuidado, verifica.·se que existe 



44 

pequeno angulo entre estas duas direc~Oes); 2) na recha de 
200 m, que referimos, observam-se duas profundas fendas (uma 
delas de outro pequeno curso de agua) , perfeitamente alinhadas 
Corn 0 vale de que estamos a tratar; 3) finalmente, 0 Cunene, 
ao passar 0 alinhamento, mete-se a ele, numB curva bruscR, 
por pequena distancia. 

Em determinada altura este vale fai inteiramente preen
chido par depositos, que referirem09 a seguir, e que hoje 0 
curso de agua escava de novo. Estes dep6sitos estao enqua
drados por abruptas vertentes de micaxisto e gabro gneiss6ide; 
o bed-rock aparece ainda: 1} na parte de jus ante do vale, 
aproximadamente it. cota de 230 rn, a demonstrar que 0 vale nao 
foi escllvado abaixo desta cota; 2) eleva-se bruscamente do 
lado de montante, no topo da parte funda do vale, a cota do 
cimo das vertentes, iato e, a cam mnito mais elevada do que 
a de 230 m anteriormente referida, 0 que demonstra que 0 

vale se formou em fun~ao da erosao para 0 Cunene (e nao 
em fun~ao de antigos cursos para 0 norte, coma BEETz opinou) ; 
3) 0 bed-rock aparece tambem mais para montante, onde 0 

talvegue ja nao esta encaixado, aproximadamente a cota de 
430 m, 0 que confirma que 0 declive do fundo de rocha e 
para 0 Cunene. 

Os dep6sitos que fossilizaram 0 vale subsistem hoje 
coma aplica~Oes nas vertentes. Na parte de montante do vale 
observam-se as seguintes forma~Oes: 

1) Em baixo, numa espessura de cerea de 10 rn, areias 
vermelho-acastanhadas, corn leitos de ca!haus ate 5 cm. Estra
tifica~ao aproximadamente horizontal. Deve tratar-se da sedi
menta~ao de pequeno curso de agua. 

2) Enchimento e6lico com cerea de 80 m de espessura; 
saD areias vermelhas COrn fortissimos pendores, alternando 
corn camadas menos inclinadas e leitos de dep6sitos de vertente. 

3) 30-40 m de urn dep6sito com estratifica~ao aproxima
damente horizontal, que transborda pela planicie e e cons
tituido por arenitos vermelho-acastanhados, corn pequenos 
ca!haus e leitos esbranqui~ados. 

4) Crosta calcaria. 
o dispositivo e os dep6sitos que referimos exigem que 

tenha havido uma fase de escava~iio, uma fase de enchi
mento, seguida da actual fase de erosiio. Todas estas fases 

• 
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tern de ser relativamente recentes, pais, quando se efectuou 
a primeira, 0 Cunene ja. tinha de estar encaixado aproxima
damente ate a cota de 230 m, isto e, apenas cerea de 130 m 
menos do que nR actualidade. 

Urna osci1a~io do nivel do mar que, depois do encaixe 
ate aos 230 m, fizesse subir 0 Cunene ate cerea dos 500 m 
(nivel da planicie), seguida do encaixe para a posi~iio actual, 
poderia explicar os faetos. Mas, nesta hipotese, 0 caracter dOB 
sedimentos depositados nas aguas da ria, criada pela subida 
do mar, devia ser outro. Alem disBO, a. pequena distincia a 
que se esta do mar, deviam aparecer sedimentos marinhos. 
aqui ou nR pLanicie, 0 que nio tern sido observado. 

Inclinamo-nos para uma fase de aridez mnito forte, pos
terior ao escava.rnento do vale fossil, de que resultoll 0 seu 
enchimento por sedimentos de clima arido, que hoje sao 
esventrados por pequeno curso de agua, quase sempre seeD, 
e que 56 de longe em longe, mas entia corn violencia, e capaz 
de exercer acc;io erosiva. 

o ric continua para jusante entre areias que, agora, tam
Mm formam grandes dep6sitos na margem direita. Na lon
gitude 12' 01', a cerca de 35 km da foz, encontra-se a ultima 
cachoeira do rio ("). 

Na longitude 110 57' observam-se, nas duas margens, 
rechis pequenas mas muito bem marcadas, a uma altitude 
que, de maneirB. imprecisa, se pode calcular em 60 m acima 
do rio. 

A vertente portuguesa desta parte do Cunene (aproxi
madamente entre as longitudes 12' 05' e 11' 52') e caracte
rizadamente convexa: muito declivosa nB. parte inferior, 
diminui gradualmente de pendor para a parte superior e 
finalmente, vai-se ligar, numa. concordincia. perfeita, a.o pla
nalto (fig. 4, n.' 15). Este perde rapidamente altura para 
poente da longitude 11' 55', diminuindo consequentemente a 
altura das vertentes, ate se anular a alguns quil6metros da foz. 

o riD desagua par pequena laguna fechada por barras 
de areia, que na estiagem deixam as aguas uma passagem 

(I") Uma queda lndlcada pelo ma.pll. 1:500 000 a. rnenOB de urns. 
dezena de qul16metroB da foz ni.o Be observB naB fotografJas dreBB . 
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apenas do. ordem da centena de metros, que no. esta.;ao das 
chuvas certamente se rasga muito. 

Em frente da barra do Cunene existem grandes acumu
la~oes de areia, que as vagas deslocam para 0 norte; assim, 
tres a quatro dezenas de qUil6metros para 0 norte da foz, 
a iscbata dos 150 m afasta-se da costa cerca de 45 km. Estas 
areias sao arrastadas pelas vagas, projectadas contra a costa, 
retomadas pelo vento, e vao formar 0 deserto do Namibe em 
territ6rio portugues, que se estende ate ao rio Curoca. Siio 
ainda eatas areias que fornecem 0 material para a enorme 
restinga da Ba!a dos Tigres. 

Ao norte da laguna do Cunene encontram-se grandes 
superficies de rocha, varridB.8 CODstantemente por vento forte 
que da aos cathaus belo polimento e as formas caracterfsticas 
do. ac~ao e6lica; trata·se de superficies baixas, nu quais urn 
estudo cuidado provavelmente identificaria varias praias 
levantadas, nomeadamente urna de 10-15 m sob a casa em 
ruinas do antigo posto administrativo. 

Para 0 norte, ao longo da costa, estende-se, ate as pro
ximidades do Morro Vermetho, bela platalorma de abrasiio 
marinba com urn a dois quil6metros de largura e que sobe 
lentamente para 0 lado de terra, atingindo na base da arriba 
cotas de 35-45 m; trata-se de urna praia levantada, com 
extensiio e perfeiQiio esquemilticas como raro e dado observar. 
A arriba, inteiramente coberta de areias, parece enorme 
medic, que se distingue dos situados maia para 0 interior 
pela maior altura e pelo alinhamento norte-sul (H) . 

BEETz, que trabalhou no Sudoeste de Angola em 1932, 
por conta da Companhia dos Diamantes, reconheceu as carac
teristicas muito especiais do curso inferior do Cunene e dedicou 
a este rio um artigo (") que merece referincia particular. 

o ge610go alemiio estranhou a anormal juventude do rio 
para jUBante das quedas do Monte Negro e explicou, por urna 
captura, 0 contraste entre esta parte do curso e a situada 
mais para montante. 0 rio, antes deBta se dar, teria seguido 

(If) BEE'T2. Chology~ p. 146. 
(loll) W . BEETZ. cDle Gehe1mnl86e des Kunenen1aufeB 1n SUdangola 

und SUdwesta:trtkb (OB aegredoB do curBO do Cunene no SuI de Angola 
e no SudoelJte Afrlcano), ErcUnmdtil, IV. pp. .f3-M, 1950. 
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o curSO actual ate duas DU tres dezenas de qui16metros a 
montante das quedas referidas; aqui, no final de urn longo 
tro~o de direc-;ao sueste-noroeate, em vez de inflectir ao 
poente, como hoje acontece, continuaria corn eata direc~ao ate 
alcan~ar 0 rio Curoca, pelo curso do afluente deste rio que 
o mapa 1: 100 000 chama Ovipaca-Otchifengo e a que BEETz 
da 0 nome de Otjitami. 

SO mais tarde, urn cur80 de agua nascido nas montanhas 
do Tchamalinde, pequeno roas directo ao mar, por iSBO corn 
muito maior declive, teria podido encaixar-se a ponto de roubar 
ao Curoea urn afluente - 0 Cunene para montante do Monte 
Negro _ muito maior e sobretudo muito mais caudaloso do 
que 0 rio principal (comprimento do Cunene para montante 
do Monte Negro, 1015 km ; comprimento do Curoea para mon
tante da confluencia do Ovipaea-Otchifengo, 280 km). 

Evidentemente que concordamo. com BEETz em que houve 
captura, como expusemos atras ; a diverg~ncia estS. nos CurSOB 
de agua interessados: enquanto n6s consideramo. que 0 rio 
antes da captura se perdia na grande bacia de sedimentaQao 
da Etocha-Cuanhama-Chitado, BEETz sup5e que ele corria 
para 0 Curoca (fig. 15) . 

Enunciemos aB raz5es apresentadas por este autor para 
justificar 0 seu modo de ver. 

Em primeiro lugar, cnio existem seixos nO Cunene, nem 
dep6sitos de antigo lago de agua doee, que possam falar a 
favor de que 0 Cunene tenha corrido antigamente para a 
Caldeira da Etoeha e formado lago. (ob. eit., p. 49). 

Em segundo lugar, na opiniao de BEm'z, a mudanQa de 
earacterlsticas do vale do Cunene efeetua-se nas quedas do 
Monte Negro e niio no Calueque (situado a montante das 
quedas do Ruaeana): .0 caracter do Cunene entre as quedas 
do Monte Negro e 0 vau de Erik90n (correspondente ao nosso 
Calueque) nio mostra., embors. a eros8.0 continue a actuar, 
qualquer semelhanQa com 0 caracter de juventude total do 
rio entre as quedas do Monte Negro e a foz .• (ob. eit., p. 54). 

Em tereeiro lugar, 0 Curoea e curso de agua muito mais 
antigo do que 0 Baixo Cunene, como mostram os dep6sitos 
de alguns alluente.: 0 Muende e 0 seu afluente Omupaca, em 
cujos vales se conservam a.renitos terciario9, e 0 Cariata, que 
tambem tern arenitos terciarios e e acompanhado na margem 
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FIg. 15 - A capture do Cunene. 1-Antigo curso do rio, 
de acordo corn a oplnlAo de BEETZ: 0 Cunene dlrlgla-se 
para. 0 Curoea; 2 - cu:r;gos actuais destes rios; 3 - cursa 
antigo do Cunene, segundo a manelra de ver que se de!ende 

no presente trabalho. 
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meridional par extensas cascalheiras de terra~o. Este Cariata 
situa-se no prolongamento do Rio de Santa Maria (hoje 
afluente da margem esquerda do Cunene), cujo vale tamhem 
contem dep6sitos terciarioB e que, liganda-se antigamente ao 
Cariata, teria constituido urns drenagem para 0 Curoea, que 
comegava ao suI do Cunene actual e corria aproximadamente 
do sui para 0 norte. Outros elementos desta drenagem obser
yam-se nR parte mais baixa do curso do Cunene: nas vertentes 
de gneiss3 deste rio desenham-se vales f6sseis, completamente 
cheios de arenitos terciarios e, em' parte, mais bRixQS do 
que 0 actual curso de agua. Estes vales fosseis cruzavam 0 

local oode hoje corre 0 Cunene, pois se observam nas duaa 
margena. 

Vejamos 0 valor que, na nosaa opiniao, tern estes argu
mentos. 

Quanto aoa sedimentoB, se nao existem exactamente corn 
as caracteristicas referidas por BEETz, nio ha duvida que 
existe enorme dep6sito que, pelo menOB em grande parte, deve 
ser atribuido ao Cunene. 

Tudo indica, porem, que BEETz oao visitou as areas do 
Cuanhama e da Caldeira da Etocha, nem 0 Cunene na area 
das quedas do Ruacana, pois, no trabalho principal acerea da 
geologia do Sudoeste de Angola, ao dar os limites da area 
descrita, refere que se estende, no Bul, desde a foz do Cunene 
ate a area <around the Montenegro Falls. ("); do mesmo 
modo, limita por esta regiiio (Rio dos Elefantes) a area repre
sentada no seu mapa geol6gico do Sudoeste de Angola, na 
escala 1: 500 000, publicado por Justos Perthes (Gotha). 
ABEL (") da estes mesmos limites para a area de trabaiho 
de BEETz e refere ainda que 0 mapa inclui partes (no Sudoeste 
Africano) que 0 autor nio visitou e por isso estiio sujeitas 
a cau~io. 

S6 assim se compreende que urn ge610go corn a compe
tencia e os dotes de observa~io de BEETz tenha ignorado os 

(21) P. F. W. BEETZ, cGeology of South West Angola, between 
Cunene and Lunda Axlu, Tram. Geol. Soc. Bouth AfriCfJ, vol. 38, 1934. 
p. 138. 

(Ill) HERBERT ABEL, cBeltrAge zur Morphologie der GroSseD Rand
stufe im sUdwestUchen Afrtku, Deu.bche GeogTtJphfsche BUitter, Band 48, 
Beft 3-4, p. 141. 
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depositos do Cuanhama-Etocha, que cobrem enorme area e 
estio largarnente patentes, par exemplo, nas barreiras do 
Cunene. Acerca. da existencia deles nia pode haver duvidas. 
Alem do mais, tern sido atravessados par muitas sondagens; 
con8ultem~se, a este respeito, entre outras, FERRAO (21) I G. S. 
CARVALHO (") e HALPENNY ("). 

Quanta " mudan~a de caraeter do vale do Cunene, da-se 
urna primeira modifica~ao nos rapidos de Iaeavala e quedas 
do Ruacana, mss naD ha. dllvida de que 0 ric para jusante das 
quedas do Monte Negro tern aspecto muito bravio, profun
damente encaixado entre as vertentes rochosas de muitas 
centenas de metros de altura das montanhas do Tchamalinde 
e da Cafema. Deve-se assim distinguir entre 0 local onde 
mUda a caracteristica declive, isto e, ate cnde chegs 0 reju
veneseimento resultante da captura, e aquele onde 0 pertil 
transversal se estrangula, iato e, Dnde 0 ric come~a a correr 
em garganta estreita. A primeira caracteristica muda em 
Iacavala-Ruacana, como mostra 0 perfil do riD (fig. 6): na 
centena de qUil6rnetros anterior aos rapidos, 0 declive do riD 
e da ordern dos 0,2 p. 1000; para jusante deles, ate as quedas 
do Monte Negro, temos 2,6 p. 1000; destas ate a foz 2,9 p. 1000. 
A segunda earaeteristica muda no Monte Negro: esta mu
dan~a deve-se .. estrutura geol6gica preexistente e a dureza 
das roehas atravessadas, pois enquanto no ~ para mon
tante destas quedas 0 ric Corre nos sedimentos brandos do 
graben e sobre a superf!eie exumada do Chitado, no tro~o para 
jusante do Monte Negro 0 rio corre, coma dissemos, inciso 
em montanhas e eortando rochas de grande dureza. 

Quanto a antiguidade da rede afluente do CUroca, a argu_ 
menta~lia parece convineente, embora a idade de dep6sitos 
terrestres sern f6sseis seja sempre diseutivel. Acreseento outro 
argurnento concordante corn a opiniao de BEETz:. na foz do 

(") c. N. FERaAo, AbGatecimento de AgutU ao Bai~o Cunene. ReI. 
Serv. ~ol. Mlnu Angola, LUBDda, 195tS (in~d1to). 

(D) G. S. CAltVALHO, Problemaa "oMe a 8ed'mentoZogta elM For
'7714,488 DetrltiCtJs do Bai:z:o O""ene e Ouamato (Angola). ReI. Serv. ~ol. 
Minas Angola, Luanda, 19156 (lnfcllto). 

(11) L. C. H.U.PENNY, Development 0/ Gro",," Water i" paris 01 
A.1SgoUJ-Portu9ue88 We6t A/rica. Vol. I-I"""" C""fm6 Area. Serv. 
,Geol. Minas de Angola. 

I 
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Curoca existc profundo vale submarino, dado por pequena 
innexao da iso-hipaa dos 1000 m e por profunda innexao 
- cerea de 'l:1 km - da dos 500 rn, que se aproxima ate 9 km 
da costa. Pelo contrario, na foz do Cunene, as iso-hipsas nao 
mostram innexoes e a dos 500 rn passa a 44 km da eosta.:m eerto 
que as areias provenientes dos desertos do Sudoeste Africano, 
que caem ao rio e cste leva para 0 mar, podem ter assoreado 
quaisquer formas escavadas que existissem. 0 Curoca tam
hem transporta areias para 0 mar nas mesmas condi~Oes, 

mas em menor quantidade e ha. menos tempo. 
De resto, 0 facto de a parte inferior do Cunene ser recente, 

pelo menos corn 0 encaixe e caudal actuais, e posterior ao 
Curoea, nao fala nais a favor da hip6tese de captura apre
sentada por BEETZ do que da defendida por nos. 

Segundo 0 aut~r, ha vales fossilizados (gullies) na parte 
terminal do Cunene, que atraveasam 0 vale actual, por vezes 
mais fundoB do que eIe, e que antigamente corriam para 0 

Curoca. Alem das formas que elasaifiearnos de graben, s6 nos 
foi dado observar 0 vale f6asil que descrevemos e este tern 
declive do norte para 0 suI, isto e, para 0 Cunene e nio para 
o Curoea. A observa~iio de vales preenchidos de aedimentos 
que aparentemente cruzem 0 Cunene e rnuito dificil na mar
gem eaquerda do rio, dada a cobertura quase total desta 
vertente pelas dunas do deserto. Mas, mesmo que existam, 
podem ter outras expliea~Oes (U) e situar-se-iam a eotas muito 
mais baixas, de modo que nao podiam correr para 0 Curoca 
(para 0 que teriam de atraveasar areas do maei~o antigo com 
algumas centenas de metros de eota mais elevada), a nao ser 
em condi~Oes de relevo muito diferentes das actuai.. Ja nos 
referimos a este assunto ao tratar do grdben do Rio de 
Santa Maria; as eondi~Oes no vale f6ssil que estudamos slia 
semelhantes. 

o pertH do Curoea (fig. 6) traz importante argumento 
contra a tese de BEETz. Na se~lia do Curoca onde, segundo 
esta tese, antigamente teri8.Ill corrido as agnu do Cunene, 

pt) Vale. frente a treote nas duas margeos de urn rlo prIncipal 
podem expUear-se por elementos estruturala, como fracturaa ou cama
daB de rocha mw brBDda, que cruzem 0 riD. orlentaodo e determlnando 
B pos1!;Ao doa afluentes. 
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isto e, para jusante da confluencia do Otchissengo, 0 Curoca. 
tem 0 declive de 1,8 p. 1000, declive demasiado para a parte 
terminal de urn riD tao antigo e por onde tenham corrido, 
alem das aguas do Curoca actual, 0 grande caudal do Cunene. 
(Note-se que estamos em cIima arido, longe das condi~0e9 de 
clima tropical hiimido que podem provocar a impotencia 
erosiva dos cursos de agua.) Como termo de compara~iio, 0 

Cunene, em troc.;o correspondente de igual comprimento, tern 
o declive de 2,5 p. 1000; este tro~ e considerado por BEETz 
coma extremamente jovem e e.o, sern duvida, por causa da 
captura recente do Cunene. 0 Curoea, se por ele tivesse corrido 
o caudal daquele rio, devia ter 0 perfH rnuito mais rebaixado. 
Compreende-se que niio 0 esteja, se abandonarmos a tese de 
BEETz, pois a actual bacia de alimenta~iio do Curoca e pequena 
e fiea toda situada em area de chuvas escassas. 

Urn aspecto das rela~6es entre as redes de afluentes do 
Cunene e do CUroCB, assinalado por BEETz, merece ser die
cutido: a divis6ria de aguas entre estes dois rios (fig. 1) 
passa muito perto do primeiro; na parte onde 0 fen6rneno 
e mais marcado (da long. 12' 18' 11 long. 13' 15'), numa 
extensio de cerea de 100 km, as distincias ao primeiro riD 
variam entre 7km e 20km e so segundo de 35km a 85km; 
nestas condi~oes, os afluentes da margem direita do Cunene 
neste tro~o sao insignificantes. 

BEETz interpretou este dispositiv~ como prova da grande 
juventude do Cunene inferior, que s6 ha pouco tempo, «pro
v8.velmente s6 no final do Dilu'Vium, comec.;ou 8. encaixar 0 

vale, no sentido de rnontante, atraves das forma~6es tercia
rias e das rochas do maci~o antigo. (ob. cit., p. 51). 

Pensamos, todavia, que a interpreta~ao deste dispositiv~ 
e diferente. 

Corn efeito, imaginem-se dais rios aproximadamente 
paralelos e que um deles tem condi~6es (de declive, de cau
dal, etc.) para capmr 0 outro; chamemos, por simplicidade, 
so primeiro riD ccaptante. e ao segundo .futuro captado •. 
Partamos ainda de uma fase inicial em que as redes de 
afluentes dos dois rios dividem, de maneira aproximadamente 
igual, 0 territ6rio situado entre ambos (fig. 16). Na evolu~ao 
seguinte, os afluentes do riD captante, que necessariamente 

I 
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tern roaior declive e se encaixam corn mais rapidez, vao deca
pitando os afluentes vizinbos da outra rede de drenagem. Este 
processo continua, a rede de 
afluentes do futuro captado 
diminui gradualmente a favor 
do captante, de modo que, 
numa fase imediatamente an· 
terior 11 captura, 0 futuro cap
tado quase nao tera afluen
tes do lado do riD captante. 

~ esta fase evolutiva en-

(j) 

® 

/ \ 
" . 

/" : . 

~ 

'--

tre 0 Curoca, como captante, 
e 0 Cunene, como futuro cap
tado, que testemunham as 
redes de drenagem represen
tadas na figura 1. A captura 
da extremidade de monmnte 
do Cunene inferior pelo Curo
ca esteve iminente, mas nio 
se chegou a efectivar porque 
se deu brusca inversao do 
sentido da evolu~iio: na divi
saria entre os dois rios, hoje, 
siio os afluentes do Cunene 
que, por grande diferen~a, 

tem maior declive e est:io 
chamando a si as aguas do 
Curoca: sio frequentes os 
pequenos cursos de agua corn 
desenho e direc~iio de afluen- ' 

FIg. 16 - Esquema te6rico de luta 
de daIs cursos de flgua pela rede 

de drenagem. 

tes do Curoca que estiio desviados para 
os seguintes, que nos parecem bastante 

1) lai:- 16' 53', long. 13' 14'; 
2) lat. 16' 50', long. 13' 12,5'; 
3) lai:- 16' 53', long. 13° 05'; 
4) lat. 17' 05', long. 12' 11'. 

Outros, coma os de: 
5) lat. 16' 54', long. 13' 10'; 
6) lat. 16' 56', long. 13' 03' 

o Cunene. Citem-se 
significativos: 
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podem estar influenciados pela estrutura geol6gica (rechas 
mais brand as do lado norte). 

Pr6ximo do ultimo local, a divis6ria de aguas (cota de 
877 m) encontra-se apenas a 7,3 km do Cunene; 0 declive dela 
para este rio e de 3,8 p. lOO, enquanto num tre~o de igual 
comprimento, na direcQio do Curoca, e apenas de cerea de 
1,2 p. 100. 

Parece 16gico relacionar esta inversio da rela~ao de forgas 
entre os rios corn a captura pelo Cunene inferior da parte 
media e superior do rio. 0 caudal do Cunene inferior multi
plicou-se, assim, repentinamente, e coma 0 declive desta parte 
do ric era grande, ele pOde iniciar a brutal ac~io erosiva a 
que hoje se assiste. 

De scordo com esta maneira de verI houve urn momento 
em que estiveram iminentes duas capturas: a da extremidade 
do Cunene inferior pelo Curoca e a do Cunene superior pelo 
inferior. Se se tern dado em primeire lugar a do Cunene infe
rior pelo Curoca, ao ser a seguir captado 0 Cunene medio e 
superior, este seguiria 0 curso do Cunene inferior ate a 
eaptura pela Curoca e iria reunir-se a este rio, depois de urn 
cotovelo a 450 e lango percurso para 0 noroeste. MRs, ao 
contrario, deu-se primeire a captura do Cunene superior: 
como consequencia, ja nio houve oportunidade para a captura 
para 0 Curoca, pais 0 Cunene inferior, extraordinariamente 
refor!;ado, passou a encaixar-se corn velocidade muito superior 
a doa afluentea do aeu rival. 

A compreensiio deatas altemativas permite fazer ideia 
do grau de encaixe do Cunene inferior quando captou a parte 
superior do curso, isto e, detenninar aproximadamente 0 

pertH longitudinal do primeire nessa epoca. 
Vejamos como. Imediatamente antes de se dar esta 

captura, isto e, quando 0 Cunene inferior esteve mais amea
gado de captura pelo Curoca, os afluentes que corriam para 
aquele tinham neceaaariamente menos declive do que os que 
eorriam para 0 Curoca (mais vigore80s, pois vinham a ganhar 
terreno). Actualmente podem-se medir os declives dos afluentes 
do Curoca proximo da divis6ria; quando a captura esteve 
iminente, 0 declive dos afluentea do Gunene tinha de ser menor 
que 0 dos do Curoca, digamos, tentando urna aprexima~io 
de cerca de metade (justifica-se que se tome um valor de 
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metade, porque tern de ser consideravelmente maia baixo do 
que 0 declive actual dos afluentes do Cureca; ora este e rela
tivamente baixo, 1,2 p. 100 no exemplo referido atra., de 
modo que, para haver diferen~a de notar, tern de se baixar 
urna fracgao relativamente grande). Por outre lado, pode-se 
medir a distaDcia da divis6ria de aguas actual aa Cunene. 
que da, por excesso, 0 comprimento doa afluentea deate rio 
neSBe tempo (em vez da divis6ria actual, pode-se tomar, por 
vezes, para maior precisio, urna maia antiga, quando a dis
posi4;8.0 da rede de drenagem a permite reconhecer, coma nos 
casos referidos nas paginas anteriores). 0 erro na posi~io da 
divis6ria influi pouco na cota a determinar para 0 Cunene, 
pois trata-se de uma frac~io de uma distancia pequena e 0 

declive a aplicar-Ihe e tambem pequeno. 
Multiplicando, poia, oa declivea pelo comprimento dos 

afluentea do Cunene quando a captura esteve iminente, podem
-se reconatituir as cotas de algumas confluencias corn 0 

Cunene (U) e assim fazer ideia do pertH longitudinal deste 
rio (fig. 6, linha tracejada). 

:l!l necessario tratar ainda a queati.o do limite ocidental 
da sedimenta!;fiio endorreica do Cunene, iato e, da baeia sedi
mentar Cuanhama-Etocha. 0 actual limite dos dep6sitos e 
de eresiio e nio ha relevos pr6ximos dele que tivessem fechado 
a baeia deste lado; oa dep6aitos encontram-se debrugados 
(pp. 26 e 31) no cimo das escarpas que diio para a depreasiio, 
cujo fundo e a Superflcie do Chitado e cemmente se derra
maram nela. Ate onde se terio estendido para eate lado oa 
aedimentos e quais oa relevos que os teriio limitado? 

Aparece em primeire lugar a crista doleritica da aerra 
do Nhande corn OB relevos anexcs (entre as longitudea 13' 29' 
e 13' 39'). Propriamente a crista tern orienta~iio NNW-SSE 
e atinge a cota de 1292 m, auficlente, evidentemente, para 
limitar a sedimentagiio, que tern a altitude de cerca de 1120 m 
na area de Rogadas e deve deseer nos 200 km de percurso para 

(-) E&colheram-se 08 quatro loea.la a segulr 1ndlcadOll por eaUs
fazerem slmultAneamente As condl~lies de a dlvls4rta. estar perto do 
Cunene e &er plana. Os locals sI.o: 1) em trente du quedas do Monte 
NeJ'l'O (lat. 16- 53', long. 13- 14/j 2) nu coordenadu (lat. le- M', long. 
130 03'); 3) na dlvtB6rta corto.da pela cplcada» da Longyar (lat. 17- 02', 
long. 12- 36'); 4:) em frente da depresaAo do Ongornu16 (long. 12a 20'). 
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o acidente corn 0 declive da plan!cie aluvia!. Mas s6 0 cume tem 
aquela cota; a crista tern larga passagem numa interrup~io 
do filao Oat. 17' 05,5'); 0 modelado maduro desta portela 
(mais de 1 km de largura .. cota de 750 m e 2,5 km a cota 
de 950 m) exclui escava~ao recente. A paasagem aprovei
tada pele Cunene e mais estreita, maa nao tern 0 aspecto 
de passagem forgada pelo ric na rocha dura, como, por 
exemplo, aB Portas de R6dio; parece corresponder a urna zona 
onde a rocha do filao e mais branda. A serra do Nhande nao 
tern, pais, a continuidade necessaria para ter limitado a baeis.. 

Acresce ainda que, ao ocidente desta serra, 0 prolonga· 
mento da superf!cie do Chitado esta a cotas de 650-700 m, 
formando bacia que, excluindo a gargants do Cunene, que 
tudo indica ser recente, s6 tem saida a cotas 200 m a 300 m 
mais elevadas. Mesmo que se admitisse que a Serra do Nhande 
constituiu um limite, tlnhamos so ocidente dela outra bacia 
e novamente 0 problema do limite poente. Na realidade, 
tratou-se certamente da mesma bacia, da qual ests serra 
emergia como ilha agu~ada. 

Ests depreaaii.o so poente da serra do Nhande estende-se 
para oeste ate .. longitude 13' 15' a 13' 21', conforme os 
lugares; .. volts dela, pelos lados poente e norte, as superficies, 
au OB restoe delas dissecado8 pels. erosio viva do Cunene, CODS

tituem finalmente uma fronteira .. sedimenta~io. Vejamos as 
altitudes deste limite. As referidas superficies, so norte da 
latitude 16' 47' e entre as longitudes 13' 19' e 13' 24', formam 
vasts aplana~ao a cotas de 1000 rn a 1040 rn, que e afinal 0 

prolongamento meridional da Chana das Avestruze. (Onc6cua). 
Ests aplana~iio deve ter-se prolongado ate ao Cunene, pois 
encontram-se testemunhos dela a cots. de 900-1000 m em todo 
o percurso na direcgio SSW ate este rio; junto dele (lat. 18' 56', 
long. 13' 13') aparece urn born elemento de superficie a 930-
-l()()O m; para nascente deste percurso ainda se observam, na 
folha 419 do mapa 1: 100 000, frequentea testemunhos do mesmo 
nivel. Parece, aasim, que 0 bordo da bacia se elevou, deste lado, 
a 900-1000 m, maia provAvelmente a 950-1000 m. (0 ponto mais 
baixo da actual divis6ria Cunene-Curoca esta .. cots de 
868 m, na latitude 16' 47' e longitude 13' 15'.) Ao sui do 
Cunene a bacia tambem e fechada. 

I 
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Se 0 bordo a que nos temos referido fosse ultrapaasado, 
as aguas do Cunene superior antes da captura poderiam 
correr, sem impedimento, pelo Ondambo e Ovipaca, aos rios 
Otchifengo ou Muende, e por estes ao Curoca e ao mar. 

Temos, pois, 0 limite da bacia com cerca de 950 m de 
altura; esta aUura constitui urn maximo para a. sedimenta
gao ns. regiio; pode par-se a hip6tese, que, como veremos, 
parece nio se veriEicar, de 0 pre..Cunene inferior ter esbei
~ado a bacia ante. de os sedimentos a terem preencbido com
pletamente. Tern, por isso, interesse obter por outra via ele
mentos acerca da cota alcangada pelo aluviamento. 

Vimos atra. coma se podia fazer ideia da altitude do 
pre-Cunene inferior quando captou a parte superior do curso. 
o momento da captura coincidiu, pelo menos aproximada
mente, corn 0 maximo da sedimenta~io, pois esta foi-se 
sempre dando ate 11 captura e suspendeu-se evidentemente logo 
que a captura se deu. 

Tentemos determinar, pois, a cota do pre-Cunene quando 
e no local onde se deu a captur... 0 sltio mais favoravel 
para se tentsr ests determina~iio e nas coordenadas .. latitude 
16' 54' e longitude 13' 03', onde a captura para 0 Curoca 
esteve iminente, pois a divis6riB. corre numa area plana e ests 
apenas a 7,3 km do Cunene. A divis6ria de aguas esta-se a 
afastsr do Cunene desde que a parte inferior deste riD captou 
8. superior. No momento da captura, pois. aquela. distAncia era 
menor do que e hoje, mas, na ignorilncia de quanto ela se 
afastou, tome-se um valor pr6ximo do actual, digamos 6 km. 
Para declive dos afluentes do Cunene tome-se 0 valor escolhido 
algumas paginas atra., de 0,6 p. 100. A cots na divis6ria e hoje 
de 877 m; a superficie onde ela se situa sobe para 0 sui e, 
nease tempo, deviB. estar urn pouCQ menos rebaixada, mas, 
nio sendo poasivel saber-se quanto, tome-se 0 valor apenas 
arredondado de 880 m. A cots do Cunene estsria mais baixa 
de 6 km X 0,6 % = 36 m; teria portsnto 0 valor aproximado 
de 844 m. 

Estas cotas referem-se a longitude 13' 03', mas 0 bordo 
da bacia sedimentsr situava-se provAvelmente, segundo 0 

actual curso do rio, na longitude 13' 21', isto e, 32 km mais a 
montante. Ha, portanto, que adicionar .. quelas cotas 0 des
nlvel do riD neste percurso, que se determina com a ajuda 
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do declive do perfil reconstituido do pre-Cunene (fig. 6, linha 
tracejada), que e de 2,7 p. 1000: adicionando, pois, os 86 m 
daqui resultantes aos 844 m que se tinham obtido anterior
mente, chega~seJ em definitivD, a cota de 930 m para altitude 
provavel do enchimento, que concords corn 0 limite maxima 
anteriormente determinado e indica que a baeia devia eatar 
cheia de sedimentos quando se deu a captura. 

o conhecimento da cota aproximada do enchimento na 
extremidade ocidental da bacia (nao se esque~a que este conhe
cimento se deve considerar apenas coma grosseiramente 
aproximado, corn precisao, quanta a n6s, da meia centena 
ou talvez apenllS da centena de metros) coloca-nos perante 
nova dificuldade, pois ha discrepancia entre a altitude a que 
se chegou atras e a que se obtem pelo declive da superficie 
de enchimento, a partir de um ponto central, por cxemplo 
a curva do rio na latitude 16' 27', longitude 15' 15', onde a 
planicie aluvial tern a cota de 1147 m. Temos maneira fscil e 
sintetica de fazer ideia do abaixamento da planlcie aluvial 
desde este ponto ate ac extremo do prolongamento ocidental 
da bacia: eompara-Io corn 0 que se pllSsa na diree~iio da Cal
deira da Etocha, onde a superfleie de enchimento esta con
servada. Os declives nas duas diree~iies devem ter sido iguais, 
pois dependiam dos caudais e materiais transportado9, que 
evidentemente deviarn ser os mesmos quando 0 riD corria para 
urn lado ou para 0 outro. 

A distAneia percorrida pelo rio deade a curva referida. 
posslvel ponto de diverg~ncia, ate ac hordo do prolongamento 
ocidental da bacia (lat. 16' 58', long. 13' 22') e de cerca de 
276 km (medida pelo curso actual do rio, sem considerar 
irregularidades nem curvas pequenas). A distAneia da meama 
curva ao hordo setentrional da Caldeira da Etocha, medida 
em recta, e de cerea de 244 km ("). Para as dullS maneiras 
de medir serem comparaveis, ha que acrescentar A segunda 

(a) No perfll (tlg. 8), a Caldelra da Etocha fol colocada DB pos1~A.o 
que aproximadamente the corresponderia se Be medlsae a sua dJstAnc1a 
ao ponto central referfdo (lat. 16' 27', long. 15' 15') corn 0 meamo 
crlt6rto usado para marcar 0 Cunene, .lato 6, seguJodo todaa as pequenas 
voltas do rio ma.rcadaa no mapa 1 : 100 000, mesmo 08 me811dros de 
estlagem. Neataa condl~0e8, a dlstA.ncia, pelo pertll, da Et~ha ao panto 
central reterido • multo malar do que 08 U4; km medldo8 em llnha recta. 
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cerca de 5 p. lOO, como mostra a observa~iio do curso actual nllS 
aluvi5es. Mesmo assim, 0 pereur80 para. a extremidade oei
dental da bacia ainda e maia comprido de uma vintena de 
quil6metroa, a que corresponderia, dado 0 declive da super
ficie de enchimento, uma descida maior do que a que se deu 
para a Etoeha, de cerea de 5 m. Desprezando esta diferen!:B., 
sem signifieado em vista da falta de rigor corn que infeliz
mente se trabalha, pode-se considerar que a planicie aluvial, 
no extremo oeidental da bacia, devia ter a mesrna cota que 
tern hoje no hordo da Etocha, iato e, 1083 m; nesta epoca, 
o rio corria sobre a planieie aluvial no maxima do enchimento 
(cota de 1147 rn na curva referida e de 1120-1128 m em 
R~adas). Deve-se ter presente que, pelas imposi~iies do perfil 
de equiIlbrio, 0 aluviamento, para atingir estas cotas de 
1147 m e 1120-1128 m, tinha necessariamente de a1can~ar 

no extremo ocidental da bacia, salvo irregularidades locaia de 
sedimenta~ao, a referida cota de 1083 m. Se 0 hordo deste 
extremo da bacia se encontra hoje cerca de 130 m mais abaixo, 
tern de se aceitar, emhora COrn a falta de rigor destas con
sidera~iie9, que houve deforma~ao, urn abaixamento do lado 
do litoral, ja no Quaternario. 

Esta deforma~;;o sugere como se tera dado a capturlL 
o riD devia correr para a Caldeira da Etocha, que con.titui 
vasta depre99iio abaixo do aluviamento geral, portanto incom
pletarnente aterrada. Entretanto, a deforma~ao referida 
come~ou a dar-se i que.ndo atingiu deenivel Buficiente, desviou 
o riD para 0 prolongamento ocidental da bacia; 0 curso de agua 
deve ter .eguido ate a extremidade dela. Ou ne.ta ocasiiio, 
se 0 enchimento ja alcan~ara aproximadamente a cota do 
hordo da bacia, ou quando 0 atingiu, alguma daB enorme. 
cheias do CWlene transvazou pela parte mais baixa da apla
na~iio de rocha que constitula 0 hordq da. bacia sedimentar, 
pela caheeeira de urn afluente do pre-Cunene Inferior. Neste 
pequeno curso de agua se lan~aram IlS .. gullS do grande 
Cunene, revigoro.ndo-o e provoeando a eroB8o intensissima 
que cavou 0 fWldo sulco ate ao mar. 

Conslderamos mais provavel que a captura se tenha dado 
deste modo, embora nio se possa excluir, evidentemente, a 
possibilldade de 0 pre-Cunene estar mais adiantado no rehai
xamento do curso e ter sido ele a eshei~ar a bacia sedimentar. 
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o CURSO DO CUNENE INFERIOR 

Vejamos, resumidamente, as razoes que terio contribuido 
para que 0 Cunene inferior se tenha estabelecido no tra4;;ado 
existente, atraves de grandes relevos e de rochas de grande 
dureza (maci~os monanhosos do Tchamalinde e Cafema). 

Em primeiro lugar, 0 facto de haver urn extenso prolon
gamento da bacia sedimenar para 0 ocidente localizou deade 
logo, aproximadamente, 0 local da captura para 0 mar. 

Em segundo lugar, uma regiiio montanhosa tambem 
oferece consideraveis vantagens (maiores precipita~Oes, maior 
declive) que compensam, em parte, a maior altura de rocha 
a cortar. 

Finalmente, 0 tragado do riD constitui 0 caminho mais 
curta para 0 mar, portanto aquele a que, em conjunto, cor
responde maior declive. Qualquer curso mais meridional 
encontraria dificuldades semelhante. de relevo e clima mais 
seco. 0 (mico caminho mais facil, topograticamente, seria 0 

do Curoca pelo seu afluente Muende; mas tinha 0 inconve
niente de ser muito mais lango. 

Os dais graben transversais ao rio, que designamos por 
depre.siio de Ongomule e do Rio de Sana Maria, pouco terao 
avantajado 0 pre-Cunene inferior no trabalho erosivo, dada 
a orientac;io transversal ao rio, destes acidentes. Ja 0 mesmo 
se nao diz do graben de Tchibonlombongo, cujos sedimentos 
brandos foram aproveitados pelo riD por duas dezenas de 
quil6metros. 

o graben do Ruacana niio pade facilitar a erosio regres
siva do Cunene inferior porque a captura se deu mais a 
jusante e, ne ... tempo, esava soterrado por mais de 300 m 
de sedimentos. A existancill deste graben foi, porem, decisiva 
no respeitante a formagao das imponentes quedas de agua 
do Ruacana, pois provocou a concentra~ao das pequenas que
bras de declive que atravessaram rapidamente os sedimentos 
brandos do graben e se reuniram no fim dele. 

Para terminar, apresena-se breve visiio de conjunto da 
evolugiio do rio. 

Como dissemos, 0 Cunene superior corria antigamente 
para a baclll sedimentar endorreica do Cuanhama-Etocha, que 

,I 
h 
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tinha grande prolongamento para 0 sudoeste (Chitado); ai 
aluviava. e se perdia por evapora~io e infiltra~io. 

Os sucessivos movimentos da flexura litoral tinham 
criado grandes desniveis para 0 mar, ao todo cerea de 1100 m 
para a bacia sedimentar referida, cuja extremidade ocidental 
estava a 170 km do mar em linha recta. Nestas condi~5es, 
mais tarde ou mais cedo, tinha de haver captura para a 
drenagem atUintica. 

Entretanto, 0 pre-Cunene inferior, urn riD apenas medio, 
da ordem de grandeza do actual Giraul, foi-se encaixando 
trabalhosa e lentamente nos macigos montanhosos; esteve 
.;'riamente ameagado de perder a parte superior do curso a 
favor do Curoca. Esa c"ptura, se se tive ... dado, teria ocorri
do provavelmente pela area de latitude 16' 55' e longitude 
13' 03', onde a divis6ria de aguas Curoca-Cunene se aproxima 
a 7,3 km do ultimo rio e nao ha relevos na divls6ria. 

o Cunene inferior antecipou-se a esta captura, conse
guindo cham .. r a si as aguas do Cunene superior e medio 
(ou, mais provavelmente, as aguas deste transvllZaram para 
aquele). Esa modificagao deu-se no Quaternario, como mos
tram os achados paleollticos do Cuanhama. 0 curso inferior 
do Cunene ganhou enorme vigor, por se terem eonjugado 0 

forte declive do rio e 0 caudal abundante proveniente dos 
planaltos ehuvoso9 do norte. 0 Cunene, na area onde esteve 
iminente a captura para 0 Curoca, encaixou-se de entia para 
ca mais de tres centenas de metros e pasBOu a veneer 0 

Curoca na luta pelas cabeceiras dos afluentes. 
Como evolugiio pr6xima - a escala geol6gica - do riD 

na bacia sedimenar, vai dar-se recuo rapido da queda do 
Ruacana e dos rapidos de monante, tendo como consequancia 
profunda disaecagao da planlcie do Cuanhama; os rios que 
ainda terminam endorreicamente neIa - os rios Mui e 
Cuvelai - serao captados para a drenagem atllntica. No 
seguirnento desta evolu!;io, mesmo 0 curso superior do 
Cubango, seccionado pela area do Caiundo, pllssara a ser 
&fluente do Cunene, a niio ser que a rede do Zambeze se 
antecipe a esta captura. 

MARIAND F£IO 
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REsuME 

Le /leuvtJ Ounene. Le Cunene nalt vers 184.0 m d'&lt1tude, l l'Est 
de Nova Llsboa, dans la zone de pa.rtage des eaux constltu6e p&r le 
bombement du Plateau Principal (Surtaee IV de JESSEN), inclln6 vera 
le Nord et vera le Sud. Dane. cette dernlf:re direction, i1 s'abalsee jusqu'a 
dlsparattre sous lea B~dlments qui couvrent Ies rfgtona m6rtd1onales 
de l'Angola. 

Le coun du Cunene, long d'envlrOD 1220 km, presente trois secUons 
aux caracttree dlfUrenta. Dans la premlf:re, qui s'6tend de la souree 
jusqu'A. l'entde dens les dEpOts d6trltlques, le fleuve Bult J'Jnc:l1nalaon 
d'une p6n6plaiDe d6velopp6e en rocbes granitlquesi son acUon Eroslve 
est fruble et son enfoncement par rapport aux portions conservl!es de 
l'aplanissement est remarquablement cOllstant (envlron 100 m). La 
longueur de cette sec:Uen est de ·U5 km. sa pente moyenne de 1,45 pour 
mUle. DaDB la aeconde section, longue d'environ 360 km, le fieuve ~oule 
au mUleu des ~ents du b&81in eador.!lque du Cuanha.ma-llltoaha. 
Cette sectlon correspond a la partle termlnale de l'anelen CUDene qui 
s'~pandait Bur ~ette plaine, y d~poaalt ses aUuvlona et ae perdait par 
~vaporat1on dans un lac repr~sent6 actuellement par I'Etoaha Pan. La 
partle Bup6rleure du remblalement est d'lge quatemalre comme le prou
vent les outlIs pal60Uthlquea qu'on y a trouv~s, et forme una vaate 
plaine sltu6e vera 1100 m d'altltude. La pente moyenne du fleuve c!ans 
cette parlle du cour8 est de 0,22 pOUr mllle. C'eat une sectlon qui 
conserve les caract~rlstlque8 de la sectlon tloale qU'elle rut autrefois, 
blen qu'elle se trouve actuellement eo poaltlon mM.lane. 

La surface de remblalemenl de {'anelen Cunene 8'6teodalt proba
blement Yen 1'0ueat jusqu'A, la longitude de 13- 13'. La comparaJeon 
entre l'altltude actuelle du rebord du baaaln et celle oil a dO s'effectuer 
la s~dlmentatlon (altitude reconstltu6e d'apr6s l'altltude et Ja pente du 
remblaiement cODae"6 plus A l'Eat), augg6re que la bordure a sub! 
un abaJssement tectonlque d'environ 100 m. Cette d6fonnaUon peut 
contrlbuer A. expUquer que le Cunene, all eours d'une de sel grandes 
cNes, alt d6pasa6 le bord du basaln et se solt d6vers6 dana un petit 
coun d'eau qui a'~coulalt dlrectemeIlt vera la mer A traven de ha.utes 
montagnes. C'eat alD61 que se senLlt produlte la capture du CUnene. Le 
fleuve rajeunl 6rode avec force, 88ute plualeurs chutes (eeUe du 
Ruaean' a 124 m de haut), s'eDcalsse et traverae de! rfgions mon
tagneuses aux roches parfols trfls duns au tond de prefondeB gorges 
aauvages. Uentallle a beaucoup progreaa6 vera l'amont A partlr du polDt 
de d6versement, al blen que le tleuve descend aujourd'hui de 1100 m 
en 380 km Bvee une pente moyenne de 2,8 pour mme. On volt que 
la section aval du fleuve prisente UDe forte orlgtnalitl1. 

Un tron~D du coura aup6rleur du tleuve, situ6 entre 2iO et 320 km 
de la source, comporte d'lnnombrables rapldea et une pente Qtcentu6e 
qut contraate Bvec celle des partles sdjaeentes: en eUet, a1 entre les 
courbes de nlveau de 1650 et ItsOO m la pente moyenne est de 0,78 
pour mme, elle passe i\. 2,4: pour mUle entre 11500 et 12:w) rn, pour 
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reprendre une valeur de 0,76 pour mUle entre les courbea de 1250 et 
1150 m. La zone des rapldes ne r6sulte pB.S d'un aftleurement de roches 
r~slBtantes, car sl quelques rapldes correspondent A des allgnements de 
porphyres plus dura que les granites envlronnsnts, la plupart d'entre 
eux n'oot pas cette position et eertalnB sont m~me tocalls& sur des 
granites grosslers tr~s fraetur6s. Sur la figure 7, la Ugne lof6rleure 
repr4!sente le prom longitudinal du tleuve et les deux trads sup~rleurs 
le reUef de.a bandes de pays a.djacentes, d'apres la m6thode de la 
lItatlstlque des cotes (lIgne en polntll1~: b&nde de 30 km de large 
centree sur le fleuve; llgne eo tiret6: ensemble de deux bandea de 
20 km de large, altu6es de chaque cOt' du tleuve a 10 km de distance). 
La concordance entre la premltre et lea deux autres montre que le fleuve 
se contcnte de suivre le model4!, c'est-A-dlre lcl les d~tormatlon9, de 
la. p6n~plalne. On peut lnterprtter ce falt comme dsultant d'une d6for~ 
matloD teetonlque dcente. Cependant l'enfoncement r6guUer du rbeau 
fluvial da.na les aplanlBSementa ne 8'observe pas aeulement iel, mals 
aussl, par exemple, A Cub&1 et Sousa Lara. Le pUnom6.ne est lcl 
tellement net que JE8SIlN a envJsag~ l'exfatence de deux aplanJaaements 
dlstlnct., ee qui nOUB aemble inexact. Nous pensoD8 que la me111eure 
Interprftatlon de ce dlsposiUt conslste A. admettre l'lncapaclt6 du fleuve 
A. s'encalsaer datls la roche sa1ne et A imposer un profit longitudinal 
propre; da.ns ces condltions, n se Ilmlte A 4vacuer la rocha a1tEr~e et 
reste paral161a A la pente de l'aplan1ssement. Les variations da.ns la 
pente du tleuve slgnal~es cl-deBSus correspondralent donc tondament&
lement a eelles d'un aplan1saement d6torm6 et lncUn~ par la tectonlque 
de fa~on quelque peu lrr~gull~re. 

Le rajeurusaement qui risu.1te de la capture provoque une pente 
forte et une 6rosion Intense 8ur le cours frontaUer du Cunene. Le fleuve 
a d'trult l'extremlM occldentale du baaaln de Cuanhama-Etosha et 
exhum6 son tond aur environ 150 km. On remarque particu1l6remeIlt la 
surface du Chltado, fragment de p6n~pla.ine In~galement abattu et le 
grabeu du RuacanA que le fleuve a. retrouv6 (ce qui montre que lea 
tames qul le llmltent ont eoDUnu~ A jouer), oil 11 a 6tabU eon cours 
et qu'll a p&rt1eUement exhum~. Ce graben fonne comma la clef 
effondrEe de la grande d~prees1on en voOte InverBfe oil se BQnt d6poMS 
le8 s6dJ.menta. C'eat l lul que la vall& dolt, A l'avel des chutes de 
Ruacan., sa forme en auge A, large tond plato La. pi. m montre un 
aspect de la ta.llle de contact de l'eacarpement m~r1d1ona1 (Sud-oueet 
AlrlcaJn). 

Vera l'aval, le fleuve traverse un graben longitudinal (Techlbon
lombonga.), dont les d~pOta, probablement tertlalres, 80nt slgnal4a aur 
la carte g601oe1que au 1/21:10 000 et deux autrea graben tranaversaux 
(Martentluas, par 12- 28' long., fig. 13, et Ongomul4, par 12- 20', fig. 14). 
On remarque encore une belle v&llie fOMlle atfluente (12" 07' long.) 
qui correspond A une fracture et eat rempUe de a6dimenta rEcents de 
cUmat dEaerUque. EUe eat e.u vole d'exhumatJon. 

A partlr de :so km de 100.. embouchure, le versant m6rldlonal de 
la vallEe du Cunene est enU6rement recouvert par les sables que le8 
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vents domlDllDh de secteur sud a.rrachent au d~!lert du Namlb, dB.D.8 le 
Sud-ouest AtrlcaJn. Ces sables glluent sur le versant selon leur pente 
d'~ulUbre et tombent dans le tleuve, qui Ies 6vacue plhllblement jusqu'A. 
la mer. La rlve gauche est A peu pr~8 Indemne de ces d~pOts. La d6r1ve 
lIttorale entralne lea sables jusqu'a des plages sltu6es A quelques ldlo
m~tre:s plus all Nord; le vent les reprend en charge et reforme plus loin 
une couverture continue de dunes qUI ,s'l!tend jusqu'au Curoe&. 

Au nord de l'embouchure du _ Cunene, s'allonge sur 3:5 km une 
belle plate-forme entallMe dans leB rnches du masalt ancIen, quI attelnt 
35 A ~5 m au pled de la falalse morte; 11 &'8gtt d.'une plage soulev6e 
d'une perfection schf!matlque. Lea sables v1ts toas111eent preaque com
p16tement l'anclenne falwae. 

W. BEETZ. qui travallla en 1932 en Angola, a consacd au Cunene 
un arUcle (voIr rM~rence dans le texte) oc!. 11 pr~l!Iente la th~se que 
le Cunene fut autrefois affluent du Cureca. 11 auralt alor8 sulvi son 
COurB actuel jusque vera la longitude de 13" 2'1', .. envlron 230 km de 
l'embouchure, puIs se serait dlrlg6 au Nord-Quest au long du Qvipaca
QtchJfecgo, jusqu" atte1ndre le CUroca. (fig. 115). Ce n'est que r'cemment 
qu'un peUt coun d'eau s'~coulant dlrectement vers la mer aurait r~uss1 
l. a'eocaJuer Bufflsamment pour d~rober a.u Curoea un affluent beau
coup plus grand et BUrtout plus pulaaant qu'll ne l'eet 1u1-meme 
aetueUement. 

Les argumentll de BEETZ, prfsent~s dans l'artlcle, ne para18aent 
pa.s dtclslfs car U nle l'ex1stence des dtp.!llts aJluvlaux qui montrent que 
le Cunene se dlrlgealt vers l'Etosha Pan, sans avolr semble-t-1I parcouru 
la r4!r1on en que.stlon. En ce qui conceme lea modlfloaUona dan8 lea 
caractares du fleuve qul, selon BEETZ, commencent au point de capture 
envlsagt par lul, 11 faut dlsUnguer entre le prottl trtLnlversal en gorge 
qui d6bute blen dans cette r~glon et la pente du profil longitudlnal 
qui passe de 0,2 a 2,6 pour mille pr~ de 140 km plus en amont, avant 
le8 chutes de Rua.canA (profl1 longitudinal, fig. 8). La pente du Curoea 
A l'aval de l'hypothtUque capture est aussI contraJre 1 la faGon de 
voir de BEETZ: cette pente est actuellement de 1,8 pour mllle, c'est
A-dJre trop forte pour la parUe tennlnale d'un ancien fleuve allmentt 
par le d6btt puissant du Cunene. 

La Ugue de partage des eaux entre le Cunene et le CUroca paese 
tr~1I prea du premier (A. 7 km seulement en un POint), 111 blen que 889 
atflutllta de rtve drolte son.t lnsJgn11lants dans le secteur 00, ce phtno
mbe est le plus net. BEEn avalt conll1dEri ce f&1t comme une preuve 
de la grande jeuneaee du CuIlene lnUrteur, qut n.'auraJt p&8 encore eu 
le temps de se cODBUtuer un dseau d'attluenta. Notre InterpritaUon 
est dlUtrente: un r6seau d'attluenta lI'attrophle quand une rlvl~re volalne 
plua agreulve en dttourDe a son profit lell coura suptr1eura (flg. 18). 
n semble donc que le Curoc& a ,tf: sur le point de conquErir 1& region 
011 a'est r~ le dEvereement du CuneDe ilup~rteur vers ce qui est 
aujourd.'hul le CUnene infErieur. Mals cette dernt~re fivitre ayant %'egu 
par d6versement ou par capture les eaux du CuIlene sup6r1eur, la pre
mltre menace ne Be rtaUsa pas et le r6seau d'atfluents du Cunene lnt6-
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rleUl, qui prtsente aujourd.'hui des pentes trea lIup6rleures A. ceUes des 
affluent.s volslns du CurocB, regagne A. leurI d~pen9 le terra1n perdu 
autrefois. SI la capture du Cunene par le Curoca paralt avolr ~t6 

imminente. elle ne parvlnt pa.a A se dallier, parce que le dtversement 
du Cunene .suptrleur, dans son actuel cours Inf6rleur, confEra il celuI-cI 
une grande vlgueur d'entallle r6sultant de la descente en 170 km du 
d4!blt d'amont d'envlron 1000 m d'altltude jusqu'au nlveau de la mer. 

SUMMARY 

The River Ounene. The Cunene rises at an altitude of I,MO rn, 
east of Nova LIsboa, in the watershed area constltuted by the MaiD 
Plateau (JESSEN's Surface IV), which bulges and slopes northwards 
and southwards. In the latter dlrecUon it descends untIl It disappears 
under the sedlments covering the southern areas of Angola. 

The course of the Cunene, with a length of about 1,220 km, may 
be dIvided Into three sections having dlltlnctlve featUres. In the first, 
whIch runs from the source to the entry Into the detrital deposIta. the 
rlver follows the slope of a peneplain on graalte rocks; Us eroslve power 
19 IIcanty and Ita sinking In relation to the preserved stretches of the 
level country Is remarkably constant (abou.t 100 m). The length of 
thIs sectlon la .75 km, the average deeUvtty being 1.4~ per mlL ID the 
second secUon, whlch has a length of about 360 km, the river flows 
on the sed1ments of the endore1c baRln of the Cuanhama-Etosha. This 
section corresponds to the termlnBl portion or the fanner Cunene, which 
used to spread out on this plain, lett its alluvIal deposlts there and 
disappeared by evaporation In a lake comparable to the present Etosha 
Pan. The upper portion of the alluvlaUon dates from the Quatemary 
Era, as proved by the palaeollthic tools found there, and fonns a vast 
plain at an altltude of about 1,100 m. The average decllvlty of the 
liver In this .gtretch of Itll course Is 0.22 per mll. ThIs sectlon preserves 
the characterisUcs of the tennlnal BeeUon which It fonnerly was, 
though now It occupies the Intermediate position. 

The alluviation surface of the former Cunene spread probably 
towards the west 0.8 far a8 the longitude of 13- 13'. A comparison 
between the present altitude of the edge of the basin and the one 
where sedimentation must have occurred (an alUtude worked out on 
the bWII of the altitude and declivity of the depoEdta preserved further 
eutwarda) ffUggests that the edge underwent a tectonic ffUbsldence of 
about 100 m. This defonnaUon ma.y help to explain how the Cunene, 
dwinl" one of Its great :floods, overflowed the edge of the baaln and 
discharged Itself into a small watercourse whlch ran dlrectly towards 
the sea, paul.ng through high mounteJna. It III Ukely that this was 
how the CUnene came to be captured. The rejuvenated river acquIrel 
eroslve power, rushes 111. cataracts at lIeveral points (the RuacanA 
falls have a height ol 12. m). becomes inclsed and croS8S11 mountalnous 
country with someUmes very hard rocks tn the depths of wild gorges. 
Erosion cutting has progressed greatly upstreamwards of the overflow 
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point, so that the rIver now descends 1,100 m over 380 km, with an 
average decllvJty of 2.8 per roll. The downstreamwards section of the 
river Is, therefore, most unusual. 

A stretch of the upper reaches of the river between 240 and 320 km 
from the source has Innumerable rapIds and a marked decllvIty 
compared with that of the adjacent areas: in fact, whIle the average 
decllvlty between the contour lines of 1,650 and 1,500 m Is 0.78 per mll, 
between 1,500 and 1,250 m it Is 2.4 per rnli, dropping once agaln to 
0.76 per mll between the 1,250 and 1,150 m contours. The rapids are 
not due to any outcrop of resistant rocks because, whlle some rapIds 
correspond to alignments of porphyrles harder than the surrounding 
granlte,s, most ot them are not in that position and some are even to 
he found on coarse very fractured granites. In figure 7 the lower line 
represents the longitudinal section of the river and the two upper 
lines the rellel of the adjacent strips of country In accordance with 
the method of altitude statistics (dot Une: 30 km wide strip cente
red on the rlverj da.shes: two strips 20 km wide on either side 
of the river at a distance of 10km). The concordance between the 
first line and the other two shows that the river Is content to follow 
the modellIng. that is to say, the defonnations, of the penepla.ln. ThIs 
may be Interpreted as reBUltlng from a recent tectonIc defonnation. 
However, the constant sinking of the fluvIatUe network In the levelled 
areas can also be observed elsewhere - for Instance, at CUba! and 
Sousa Lara. The phenomenon Is so apparent there that J'ESSEN con
siders two distinct levels -which seems to us inexact. We think 
that the best Interpretation of this Is to admit that the river fatled. 
to become incised on sound rock and Impose its. own longitudinal sectlon; 
In these clrcumstances, It only removed the weathered rocks and 
remained parallel to the decllvity of the level area. The variations In 
the declivity of the river pointed out above would therefore correspond 
basically to those of a deformed levelled area which had been InclIned 
by tectonIc factors in a somewhat Irregular fashion. 

The rejuvenation enBUing from the capture gives origin to a 
marked downward slope and to Intense erosion on the borderllne couree 
of the CUnene. The river destroyed the western end of the CUanhama
Etosha basin and exhUmed the bottom along a distance of about 150 km. 
PartIcularly to be noted Is the BUrface of the Chltado, a peneplaln 
fragment unequally subsIded, and the RuacanA graben regaIned by 
the river (which shows that the faults boundIng It have not ceased 
to move), where it became incised and which it partly exhumed. This 
graben is, so to speak, the subsided keystone of the great inverted
dome depression where the sedJments were deposited. To It the valley, 
dawnstreamwards of the RuacanA falls, owes Its shape of a trough 
with an ample flat bottom. Plate m shows an aspect of the contact 
fault of the south escarpment (South West Africa). 

Downstreamwards the river crosses. a longitudinal graben (Tchl
bonlombonga) whose deposits, probably tertiary, are marked on the 
geological chart on a scale of 1/250,000, and two other transverse 
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graben (Marienfluss, 12- 26' long., fig. 13, and OngomuI~. 120 20', fig. H). 
A beautl:lul affluent fossil valley (12a 07' long.) should &lso be noted 
which corresponds to a fracture and Is full of recent desertlc-cUmate 
sedLments. It Is in process of exhumation. 

After 50 km from Its mouth the south slope of the Cunene 
vBlley Is entlrely covered by sand carried from the Namlb desert, In 
South West Africa. by the dominant south wind. This sand slldes 
accordIng to Its slope of equillbrium Into the river, which carries It 
laboriously to the sea. The right bank Is almost entirely free from 
these deposits. The seashore current carries this sand to beaches a 
few kilometres to the north; there the wind takes over and re-fonus 
further on s. continuous layer of dunes stretchIng as far as the Curoca. 

North of the mouth of the Cunene there stretches for 315 km a 
splendid platform cut out on the rocks of the old basement, which 
attains 3S to 45 m at the foot of the ancient clIff; thIs Is a 8chematl~ 

cally-perfect raised heach. The live sand fosslllzes almost entirely 
the old cllff. 

W. BEETZ, who worked In Angola In 1932, wrote an article on 
the Cunene (see reference In the text) where he suggests that the 
Cunene could be a fanner tributary of the Curoc&. Its course, he suggests, 
was the same as today as far as longitude 13- 27', about 230 km. 
from the mouthj thereafter It turned in s. northwe.9t direction along 
the Ovipaca-Otcblfengo as far as the Curoca (fig. 15). Only recently, 
he says, did a small watercourse running direct towards the sea succeed 
In becoming Incised to a sufficient extent to deprive the Curoca of 
a much larger and above all a much more powerful tributary than 
It Is Itself nowadays. 

BEETZ'S arguments In his article do not seem dec.1slve enough 
because he denIes the exIstence of the alluvial deposits, whIch show 
that the Conene ran towards Etosha Pan without apparently traveralng 
the region In question. As regards the changes in the featUres of the 
rIver, whIch, according to Beetz, begin at the capture point he postulates, 
it Is necessary to dJstlngulsh between the gorge-shaped transverse 
section whIch begins well In thIs regIon and the decUvity of the longi
tudinal profile whIch exceeds 0.2 at 2.6 per mil about HO km up
streamwarda before the RuacanA f~ (longitudinal profile, fig. 6). The 
declIvity of the Curoca downstreamwards of the hypothetical capture 
also opposes BEETZ's theory: th1a decUvIty Is now 1.8 per rnli, 1. e., too 
marked for the termInal section of a fanner river fed by the powerful 
volume of the CUnene. 

The watershed lIne between the Conene and the Curoca runs 
very close to the fonner (7 km only at one point), so that Its right-bank 
tributaries are Insign1ticant In the section where thIs phenomenon Is 
more evident. BEE'l'"Z had considered this to prove the great. youth of 
the lower Cunene, whIch had not had suffIcient time yet to fonn a 
network ot tributarIes. We think otherwise: a network of tributaries 
becomes atrophied when a neIghbourIng and more aggressive watercourse 
devIates the upper reaches in Its profIt (fIg. 16). It seems, therefore, 
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that at one time the Curoc&. almost conquered the region where the 
upper Cunene came to flow Into what 18 todu.y the lower Cunene. But 
since the latter watercourse received by overflowing Into It or by 
capture the watera at the upper Cunene. the former menace failed to 
materialize and the network of tributaries of the lower Cunene, which 
now has much greater declivities than those of the neighbouring 
tributaries at the Curoca, now recoverl at their expeDlle the ground 
fonnerly lost. If the capture ot the Cunene by the Curae&. seems to 
have been ImmInent In the past, it ruled to materialIze because the 
flowing of the upper Cunene Into Its present lower course gave to 
the latter great erosive power as a result of the 110 km descent ot 
the upstream water volume from some 1,000 m altitude to sea-level. 

( : 



EST. I, A - 0 rio Cunene na Dcngoena (47 km ao sudoeste de Ro~adas) . 

Vale sem vertentes nas aluvloes. 

-------., 

EST. I, B - As Quedas de Ruacana.. 



~ 

EST. IT, A - A extrernidade oriental do graben de RuacanA. Observa-se 
o fundo do graben, constituldo por sedlrnentos, e a escarpa de falha, 
de rochas antigas, de urn e do outr~ lado do estrelto entalhe (asslnalado 

na fctografia pela seta) por onde 0 rio entra no graben. 

.-. - :'''',f'~_.., - / .. 'If 10",;1 i\,+'j ... .!.; .. ;?" .,..'*', ..... ;:~." *';~ .. 

EST. II, B - Vista para a margern esquerda do Cunene, no Sudoeste 
Afrlcano. Observam-se os dep6sitos sedimentares do gl"aben (tons 
mals claros), truncados por aplana~Oes; no ultimo piano, e mais alto 
do que os sedimentos, reconhece-se a escarp a de rochas antigas que 

limits 0 graben. 



EST. III - A falha do bordo meridional do gmben. A direita, os caligos 
sedimentares; a. esquerda, as rochas antlgas. Observar a estratificagao 
destas e 0 espelho de falha, especialmente debaixo dos. pes do rapaz. 
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