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UNIÃ3 BRASILEIRA DE ASTRONOMIA

Fundada no 19 Encontro Nacional de 
Astronomia, em S. Goncalo - Pb.

'  a

aos 11-10-1970:19 Conselho Diretor, 
APA 

João Pessoa

29 Conselho Diretor, 
SBAA 

Fortaleza

39 Conselho Diretor, 
CEA 

Recife

Rubens de Azevedo Presidente
Francisco Troccoli Secretário
Euclides Leal Tesoureiro
aos 28-05-1973:
Rubens de Azevedo Presidente
Cláudio B. Pamplona Secretário
Francisco Coelho Filho Tesoureiro
aos 01-01-1979:
Jorge Polman Presidente
Cleantho Gerardo de Paula Secretário
Irle M. Firmo da Cunha Tesoureira

Conselho Científico 1979-1984
Dr. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão 
Dr. Luiz Eduardo da Silva Machado 
Dr. Cláudio Benevides Pamplona 
Jean Nicolini
Vicente Ferreira de Assis Neto

Cqnselho Fiscal
Narciso Felix de Araújo 
Geraldo J. Falcão 
Iramarax Vilela Freitas

Capa
Rubens de Azevedo 
Contracapa
Narciso Felix de Araújo

Explicação emblema da UBA
Apresenta o sistema planetário 
Terra-Lua; inclui como repre
sentantes do sistana solar: um 
cometa e Saturno; e do espaço 
sideral: a constelação do cru 
zeiro do Sul. Acima da proje 
ção do equador terrestre: a SjL 
gla UBA, da União Brasileira 
de Astroncmia.
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No Boletim Astronômico da UBA são 
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Anuário Astronômico 
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ORANO E NETUNO
Urano está se movendo em direção retrógra 

da (E«-W), na constelação de Balança e passa 
rá no dia 15 a menos de 1* Norte da estrela 
28 Lib. Traçando mentalmente uma linha de 
Gamma a lota Lib, não podemos perder o pia» 
neta de m.5.8 e diâmetro 3"8. Sua luz refle 
tida também é bem mais "mansa” do que a de 
estrelas»
Netuno alcança sua oposição no dia 12 d© 

junho» na constelação de Serpentário,ao Sul 
de Ksi Oph. 0 mapa pequeno abaixo mostra a 
região entre Eta e Theta Oph. No mapa maior

está desenhada toda a constelação
de Serpentário, tendo ao lado Sul
as mesmas estrelas. 0 retangular em linhas interrompidas se refere ao mapa de busca
da Variável de X Oph, na pág. 7 • Netuno estará com m.7«?» e telescópios de médio
porte revelam já o diâmetro do disco que será de 2”5.
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DA
DIRETORIA #*#«

sul ar# fi só colocar o telescópio para fore.l

O Boletim deste ísSs con
tem novamente uo acúmulo 
de material para observa 
çaos um reencontro de Ura 
ao com Netuno, na púg# 1 | 
aapa^de objetos Kessiers 
na pág«4; uma variável, I 
Oph, na- pág*?; os satéli
tes d® Júpiter e Saturno, 
na pág«8, e usj artigo so
bre novo tipo d© filtro.

log©«toque de mapas Hallweg acabou ligeiro, mas as encomendas serio anotadas e 
chegue a sova remessa, já a caminho, os mapas serão enviados»
■ o~c~o~o-c~o~o-o~o-o-o-c-o-o-o-o-o-ã~o-o-o~o~>o-o-o-0‘> o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
«cias vindas de Campinas a de Poços 
-das, falam da inauguração, previs- 
*a o mês de julho vindouro, do Ob- 
\-rxú Astrofísico d© BBA3ÔP0LIS-MG. 
•rvatòrio Nacional-CNPq, com o ini 
utilização do telescópio Ritchey- 
n (Boller & Chivens Div#,Perkin & 
de F/10 e dias* 1*60 m# Abaixo tua 
o do que será o maior telescópio 8 
êiro#

.1.

Na- revista OEIOM 1?6 !SDer Beo»
: . chter*1, da Suíça, Nelson Travnik,
; ■ observatório do Capricórnio, om 

pinas-SP, aparece junto de Corte 
:i» Bragesco e outros,como observa- 
-:*i de Júpiter, no período de 1978/ 
1979#

f/' T _ r v

IAS ''

â revista SATÜRN , 
cia Astronoaisehe 
Arbeitsgemeinschaft 
e*V*, d® Paderborn, 
Alecenha, publica 
mensalmente os NÚae_ 
túb Relativos â&e man
chas solares, conforme o 
sist.ma Inier-fíol-Program, 
de 4 brasileiros, a sa
ber í Jean Nicolini-SP, * 
¥íce.it® Ferreira-KG, Lu
ís Augusto-RS e J*Polsan 
-PB®
Biomar Ceear Lobão, de 
Volta Hedoads«-BJt regis 
trou aos 25-4«8os ás 19^ 
kC^TL, um bolido averme
lhado passando ao N. d© 
Beta e Alfa Centauro#
Geraldo Falcão comunicou 
ainda a cr onocaetragem
da ocultação d© Saturno, 
na noite de- 29/30-3 »

Com. COMETAS

RENOVAÇÃO DE ANOIDADE
Os Socios (Associações) que já possuem 
a Carteira Social (Diploma de Filiação)
da UBÃ c que acabaram de renovar eua a~ 
nuidsde,encontrarão abaixo o novo SELO 
d® QUITAÇXO,em substituição do selo an
terior de sua Carteira (Diploma)»
locxo 

(Presid*) Âssoc,
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S; “MEBIIUE FILTSRS*»

iixm artigo no Boletis Astronômico d© 
janeiro de 1975® o CEA teve a honra d® 
introduzir no Brasil os filtros sola
res “Solar Skreen”. Parece que o Olá
e também pioneiro na aquisíça© rsceate 
de um filtro de Nebulosas, © "NEBfELAE 
F1 LTEK”, desenvolvimento: do» filtros 
ãú interferência (p#ex*s H-alfa), mms 
nesta caso bloqueando eome.nte & Unz 
das lâ®paá@a de vapor de mercúrio e d® 
sodío* Custando atualmente @ss torno d© 
BS|60j conforme o tipo da ocular ao 
qual ê usado, pode p.ex*, ser trasido 
por 'alguém vindo dos EE.ütí*

No Beciíe, a difusão de lus da ilumi 
nação pública faz desaparecer estrela» 
ate m*4«5, e as nebulosas de emissio 
que sao aquelas, nas quais estrelas 
quente» ionizam o gâs hidrogênio (Eli), 
c oxigênio duplamente (OIII) e o nitro 
gênio uma vez ionizado (NII), desapare 
com quase da visão*
Mas qpe espetáculo impressionante 9

tornam a ser es» 
asa nebulosas f 
com o uao do ura 
filtro d© nebulo 
sal Vejam p#ex®7 
a Eta Carinal 0 
céu se apresenta 
negro d© verdade, 
contrastando, ex 
plendidamente a 
nebulosa-, mestras, 
do seus corredo
res escuros e fi 
lamentos brilhan 

t@a® á Grande Nebulosa de Grion (M427 
estende agora suas aaas de borboleta 6 
bem sais adiante, realçando ao mesa© 
tempo a pequena nebulosa vizinha, M43» 
E então as nebulosas anulares (planetá 
rias)! A 8® Latitude Sul» a Ursa Maior 
aparece pouco mais de 25° acima do ho» 
•tzonte, mas mesmo em anos passados, 9 

ca conseguimos detectar a nebulosa 
«.•©ruja% M97, ® qual de repente ficou 
visível, ess 
castanho com» 
w é v e l  a 
;i27,*Halte- 
í8a,s* Nebulo 
em mais fugaz 
ainda era 
My 8,a um grau 
s pouco de *
Baeta Ori* *
Vista anos a 
trás,
ultimamente 
sõ sabíamos 
onde estava

'>yy:

*t r Cf »Der«
'■'<12 O

pela» duas 
estrelinha» 
dentro dela, 
mas coa o 
filtro vol
te’» a ser 
novamente ® 
encontrada*
Para termi» 
nar oa pri
meiros tes
tes, procu- 
ramos aa 
beira da a» 
glomeração 
aberta H46, 
ea Popa,usa 
pequena ne
bulosa anu
lar, NGC 2437» somente conhecida por 
nos d® astrofocografias» Mas agora a 
vemos na realidade, como uma nebulosa» 
anel, parecida com K57 ©a 3Uira*
Para amadores da grande cidade, os 

filtro» de nebuloeas eao ura novo estí
mulo para s© dedicar ao hobby da Astro 
nomial
Pores as nebulosas formadas d© poei

ra cósmica, nas quaia nr o há.quase io- 
nizaçã© de gases, por somente refletir 
a lus de uma estrela, nio chegam a re
alçar (Plêi&des). G mesmo acontece coa 
as galáxias, cuja luz é quase igual 
per todo espectro visível*

0 filtro chegou tarde para ser testa 
do co® cometas, come p«'ex* o 1979-1® A 
1 UA do Sol, os cometas começam a emi
tir várias raias brilhantes, uma das 
quais ê de carbono molecular, dentro 
da “janela1' verde do filtro. Somente * 
novo cometa brilhante resolvera se sua 
visibilidade aumentará cós o uso do 
filtro*

0 gráfico abaixo, demonstra as ondas 
luminosa» bloqueadas pelo filtro, naa 
regiões de 3500 a 4500 Angstrom, e de 
5300 a 6200 Angstrosi, onde ocorrem as 
©missões da vapor de mercúrio e de so- 
dio, e as Hjanelas” de HXI, 0 1 1 1 e * 
NI1. tus mmCmM

ímr 
& i l< i *1- rJ 5 Í!
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CLUBE MESSIEH
^Moio imprensada entr© Sagi

tário ao Sul, Águia ao leste, 
e Serpente (Cauda), ao Norte 
e Oeste, se localiza a cons
telação do ESCUDO» Seu noiae 
foi inventado por Hevelius s 
era originalmente "Scutusa 
Sobieslcii", em homenagem a 
ua herói polcnôs, e depois.
rei da Polonisj João III» C
mapa ao lado da os objetos * 
Meesier existentes nesta re
gião, como também das outras 
regiões vizinhas, incluindo 
alguns objetos nao constando 
nesse catalogo»

0 Clube Meesier anda ainda 
meio parado. Onde.estão as 
©ssociaçoes a clubes que ins 
talarara sua competição local?
Ba somente 4 aeabros es PE, 1
em BS e 1 em BJ.

CADf OS OTJTROS ???

l N£ tipo Ê m. nO estr. SOB N£ tia£ â m. nQ estr»
M26 ag*ab. 1 1 * 9.3 20 M25 ag.ab. 40» 6,5 50
M11 ag.ab» 1 2 * 6.3 200 M18 ag.ab. 7®5 12
6664 ag.ab. 8.9 25 K17 "Ômega" 4o* 8.9 «*
6649 ag.ab. 8» 8.8 35

11298 anui. 2* 15 - SER M16 ag.ab. 30* 6.4 556712 ag.glb. 2?1 8.9 - H19 ag.ab. 5‘ 12.2 20
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■ AgCSS DE OCULTACOES DE ESTRELAS NO RECIFE - JUNHO (Conf. HMNAO - Greenwich)

&p .
TL Tü 2.C. m. fea. poa. alt.L. bin. noma

0blf2«5 3hlf2®5 2987 5.0 R 228 55 1388? Rho Capriccr ní
A  17 33 4 20 33 4 1109 7*3 D 100 19
Tedições corrigidas até 500 km do Recife, podem ser obtidas no CBA» Para outras 
uegiõas, informe-se sobre EstaçÕes-pedr ao, na UBA - Coraiseão de Gcultaçõea.



0 MÊS ASTRONÔMICO SE JUNHO
5,

01 *  -  Conjunção de Mercúri© (®*0.3) e Venua <m.“3*7), logo depois do pôr do Sol, 
no Oeste* distant© someat© 19*®

11* - A Lua em conjunção com Aldebaran (Alfa Touro)* àa 21^TL« Ocultação visível
na. laia» no Pacifico* e nos EE.Uü»

12® - 0 planeta Netuno em oposição (veja pág. i }, pouco ao Sul de Ksi Oph. Magni 
tude 7*7 e diâmetro 2**5*

14* » A Lua^em conjunção com Mercúrio* a 4 o Sul. 0 Planeta está boja e® elonga» 
çâo máxima do Sol, a 24°298, com a.0.7.

» Maxirao de chuva de mefceorôide® em Serpentârio/EscorpiSo. Freqüência s 5/h 
Tipos vagarosos, bolidos.

15* - Urano (m.5.8) em conjunção cos a estrela 28 Lib. Veja o mapa na psg#l-
» Venus está hoj© em conjunção inferior com o Sol e ficará novamente visível, 
como astro matutino no começo de julho#

5 » Máximo de chuva de meteoróidea, com radiante em Lira. Freqüêndia: 10,/h# Ti
pos asuis, ligeiros, com caudas.

Tí ® ■» Ãs 22^TL, a Lua em conjunção com Hegulus. Ocultação no Qest© dos EE.UU* © 
America Central*

18 # - Ãe 7hTL, & Lua em conjunção com Júpiter; ocultação visível na Âsia.
19# » A Lua em conjunção com Marte, ãs II^TL; © com Saturno às iS^TL, com oculta

çâo nos EE.UtJ, Atlântico e África»
21 ® - Solstício de Inverno^ no hemisfério Sul. Hoje o Sol está ao meio dia no s£ 

nite no Trópico de Câncer.
24* - A Lua em conjunção com Urano, a 5o Norte*
2,5* -• Conjunção de Marte (m.1.1) e Saturno (m.1»3)t «■ 1°408 Sul, âs lO^TL.
-O-O-Q-G-O-a-O-a-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Q-O-O-O-O-O-Q-O-O-G-O-O-O-O-O-O-O-Q-O-G-O-©— ©

EFEMÉRIDES DO SOL. LUA B PLANETAS

SOL f em Touro, depois em Gêmeos 1/6 AS 4^40® d + 22o10*
30/6 AR 6h4om á # 23°07»

■VA ; dia 6 Hing.,12 Nova , 20 Cresc.,28 Cheia.
Perigeu 9/6 , Apogeu 21/6.Lunação 710/11.

às 21hTL 
1  15 30

:2nCÚiI0s visível o mês todo, logo depois do pôr 
do Sol, no Oeste.

AR 6h08m 
d +25°36*

ohpKtn
+22°49«

rjh/j.cj2B
+18°24»

'.TI s invisível neste mês. AS 6 06 
d +25 14

5 34 
+21 59

5 04 
+18 42

!TE : em Leão, até a meia noite. AR 10 50 
d + 8 43

11 14 
♦ 5 55

11 41 
-í- 2 37

1.TSR i em Leão, no começo da noite. AR 10 18 
d +11 46

10 25 
+11 08

10 33 
+10 18

lATURNO : em Leão, até a meia noite. AR 11 28 
d + 5 56

11 29 
+ 5 43

11 32
+ 5 22

URANO ; ea Balança, até de manhã cedo. AR 15 22 
d - 18  12

15 20 
- 18 04

15 18 
-17 58

NETÜNO í em Serpentário, a noite toda. AR 1? 24 
d -21 46

17 22
-21 44

17 20
-21 43
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RELAféRiO BOLAR - ABRIL de 1980
Os últimos meses de 1979 tem fornecido até ago

ra os mais altos Números Relativos do máximo do * 
presente ciclo solar,como se pode ver no gráfico 
ao lado. Neste,na vertical estão representados os 
NI da ÜBA, e na horizontal os meses a partir d© 
«gosto de 1979«Mesmo asai®,o© NR diárias doe pri
meiros aese® de 1980 níb ficaram íjmXtcTatrás, man 
‘ saáo*68 acima de 100, a não eer em alguns dias "®"
< a mês da março p.p® Sm abril o número de grupos 
i .'i\nâes e complexo® e áe grande extensão, foi coa 
©xderável, entre eles dois grupos de rápido desen 
voiviaento,de k-k a 13-*̂ »ao hemisfério Norte Solar.

NR-CEA abril í 128,9 
dias de observação ; 15 
med* diár. grupos Norte j 3,53 
méd. diár. grupos Sul i 3 §53

A Comissão Solar da üBâ recebeu no 
começo de maio oe NR dos seguintes So
ei os para o cômputo do NR da ÜBâ do 
mês de abril: J.Nicoliai, Vicente Fer
re ir a, Luís Augusto, Genival Leite, Pa 
José Karia~SASP,e CEA.

NR-ÜBA abril : 125,7
& de estranhar que das centenas ds 

íitiadores da ÜBA, divididos em associa
ções ou isolados, somente um grupinho 
ü* 6 e pouco conseguem achar tempo pa- 

esta observação diária que não leva 
uais tempo do que talvez uns 15 minu
tos, mas que é de alta importância ps- 
•*; a Astronomia.Consultem apost*3,Vol^ 
-* CEA.

P -CIOS DA ÜBA. ADQUIRAM SEM FALTA:
PLACA ACRÍLICA oval, 18 x 12cm, com o 
emblema da UBA e oe dizeres: “Socio da 
ÜBAH, tudo em azul e branco. ®$.65,00
ADESIVO para pára-brisa, 14 x 9cm, com 
o emblema da ÜBA em azul e branco.

15 ,00
ATLAS C0ELI,de A.Becvar ,!desk edition". 
16 mapas soltos, com estrelas até mag. 
7.5| aglomerados, variáveis, Messier,* 
galaxias etc.,em fundo branco.<2§30G* 00
MAPA SIDERAI HALLWAG, 2 hemisférios d© 
60cs cada, estrelas até m.6.5,em cores 
espectrais, fundo azul* ®$.200,00
APOSTILAS D0^CEA,Vol 1 e 2.ünid.e§3Q|Q0 
Requeira® o índice na sede da DBA»

CINE FOTO SOM 
TELESCÓPIOS TASCO

Av. Conde da Boa Vista, 121 - loja 2 
Edf. Tabira - térreo RECIFE - PE

Fone: 221-2499
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183308 X Ophluchi Período 335 dias 
Magn. 6.8 - 8.8
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IXIMQS DE ESTRELAS VARIÁVEIS - Junho
3 RT Cyg 194048 7.3
4 R UMa 103769 7.5
11 T Kor 153654 7.4

1 3 Oct 05568^ 7.9

16 R Lyn 065355 7.9
1? R Vir 123307 6.9
23 R Tri 023133 6.2
27 X Oph 183308 6.8

A VARIÁVEL X OPHIUCI
A^Varisvel X Oph alcan

çará em junho seu aáxima 
de brilho, ra,6.8. Locali
zada perto da divisa co@ 
Águia* num campo de es
trelas não muito salien
tes» mesmo asais não apre 
seata grande dificuldade”* 
para ser encontrada» Par
tindo d© Alfa e Beta Oph» 
procura-s® ao Leste 72 e
71 Oph» facilmente reco
nhecíveis. De lá pula-ae*' 
ás aglomerações abertas * 
6633 © 14756. Ao Norte da 
última encontrar-se-a» u- 
sando a luneta de busca* 
as 2 estrelas marcadas 54» 
distantes 1°30*. Ao Leste 
da ®ais para o Norte» o 
triângulo das estrelas 71
72 © 73 será facilmente * 
encontrado* X Oph terá um 
brilho intersediário de
73 e 54 com cor avermelha 
da. Na 1& página deste Bo 
Xetim há ainda o mapa de 
toda a constelação de Ser 
pentário, para orientação.

Dias Julíanos 
1/6* «S = 12hTS Í 2444 392

30/6» ás 9hTL = la^TU : 2444 421



0® traços horizontais marcam para 2lh TL, 
r poeição doe 4 satélites maiores, sendo V 
3 esquerda e Sul acima* A cronometragam dos 
c.elipses pode ser remetida para HSky and Te 
Xe8C0pena a/c Joaeph Ashbrook, 49 Bay State 
lüfed» Cambridge, Haas. 02138 ÓSA* Para ou- 
iras explicações, consulte âpost®8, VoX*2 s 
úEÀ* „

Fenomenos extraído® do diagrama acima: 
17/6, tr&asit© (passagem) cosplet# da 

sombra II sobre © disco*
22/6, trânsito completo sombra I*
2.3/6, entre 19^13 © 20^45, as sombras 

IV © III juntas no disco*
2/6 - ©a 4 satélites todos ao lado V# * 

20/6 - os 4 satélite» todo» ao lado S •
ECLIPSES SOMBRAS

TL sat*fen* ±L 22í Sat,isatesaMissa ,fen
1 21^21 1 1  Ecl 6. 20^55 I SoE
&L * & 19 30 III EeD 10 * 18 59 II SoS
• $- lü 31 I EcR 15. 19 33 I SOS

18 50 I EcB 17. 18 45 II ioE
1 8 24 II EcB 21 36 II SoS

# 20 4.5 I EcB 22, 19 13 
21 28

I
I
SoE
So*>

T 23. 17 49 IV SoE
4 .

71
Kl

w  A 20 45 III SoS
% ^uropa ~  -  

=  Qanimedes •  * 24.
21 23 
21 22

I¥
II

SoS
SoEa.-V . Calíxtus -•** 29. 21 08 I SoE

Oa traços horizontais do diagrama aci
ma* marcam zero hore TL do dia indica

*  «a tm sas#B W . #*»,»do aa margem*
II Encel* •••••• I¥ Díone
III Tethys — — ——  ¥ Rhea
vr Tifcan (veja pos* abaixo):
Con*lat« ElongvW Conj»Sup* Blong.B
b/6 8/6 12/6 16/6

20/6 24/6 28/6 2/?
á partir do próximo mês, deixaremos 

d- imprimir os diagramas dos satélites 
d© Júpiter e dos de Saturno, por os 
planetas entrarem em conjunção coa o
Sol*



0 HEMISFÉRIO N. 
às 20h em 15/06

a Eootes*Arcturus

n.

a Águia«Àltair 
a Cisne=Deneb

a Iira*Vega

CAÕ&
/ f  1 '-'

,A : “V  /iVi - 7r  Vu-W / . , n  / <> * • „ •
7  / í.2$> *U ■> V ■■ •’

A*-"* “K U  ^ :9” A-A-«gw ' ' \
N

0 HEMISFÉRIO S. 
às 2Qíi em 15/06

k„w„ _  V  
*cJ ‘

1 / Y * Wb
7  «* /> ■’ • \  \

* /-?
1 ..

® actaa * \" Scef.-r*,K0 T y  ,
^  * 7 * 1 \ tV y -

a Escorpiao«Ântai*ea 
à Centauro=Tolima 

a Virgem=Espiga 
á Cruzeiro=Magelh

«sf»,
A ?® * tA * y f

y t

H<bH4 \

E S  W
Ao 01/06 às 20h ae constelações estão ainda 15° mais pei^to do 1, en
quanto aos 30/06 elas já se deslocaram 15 para o W. Olhando para os 
respectivos polos, as constelações pe::’to do Equador se curvam sobre nós.
- 0 “ 0 - 0 ~ 0 - 0 - 0 - 0 “ 0 “ 0 - 0 “ 0 ~ 0 ~ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 “ ü - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ~ 0 “ 0 -

TABELA APROXIMADA Dl gEKPO SXDBBâl - JüNIO
hTL 19h 20h 2 1h 22h 23h 24h 1h 2“ 3“ 4'

TS XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII 0 X
Bata tabela converte aproxim. o Tempo Legal em Tempo Sideral, para uso de mapas* 
8o meio do mês a tabela está «asa, © no fim do mês, duas horas atrasada*

TABELA DIÂKIA TB para 21h TL = Qh00 TO (Greenaich) - Junho
ML» 1* 16 H 2® 6 « 1?&02® 11* 1?b22® 16* 1?h42a 21. l8h01® 26. 18^21®

2 * 16 46 7 .  17 06 1 2 * 1 7  26 17. 17 46 2 2 . 18  05 27. 18  25
3* 16  50  8 . 1 ? 1 0  13. 17 30  1 8 . 1 ? 49 23* 18  09 2 8 * 18  29
4* 16 54 9* 17 14« 1 7  34 19. 17 53 24. 18 1 3  29. 18  33
5 . 16 58  1 0 . 17 18  1 5 * 17 38  2 0 . 17 57 25. 18  17 3 0 . 18  37

^.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o**
iWüLIMAÇÃO EIXO SOLAS (p/manchas)
1 / 6  :  -  15°0
,-/Ó i - 9°3

10/6 1 -  2°6

Ê o ângulo de posijão 
d© eis© de rot&çao, 
contado do ponto Nor
te do disco solar, em 
direção a Leste»

EQUAÇÃO’ DO TEMPO
1/6 : ♦ 2mQ9s adiante 
15/6 2 - 0 32 atras.
30/6 * - 3 42 atras.
Para outras Longitudes, soma-se o valor 
da tabela a hora media de culminação do 
lugar.

Long.35°W
11h17a516 
11 20 32 
11 23 42

*•0—0—'O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—'O^O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—0—0—O—O—O—O—>0—O—O—ò—o—o—o—o - o »



COMISSÕES DA ÜBA

VARIÁVEIS í coordena a observação das estrelas variáveis de longo período, coao 
xigaçao oficial da AAVSO; distribui com licença da mesma, no Brasil, os mapas 
de busca de variaveis» Fornece formulários e apostilas sobre as estrelas variá
veis. Concede o Prêmio Argelander ao observador mais ativo de estrelas variá
veis do Brasil*
OCULTAÇÕES : é responsável pel® coordenação de ocultações de estrelas pela Lua, 
planetas e planetóides, visíveis no Brasil* Orienta as estaçõe3~padrão do EMNAO 
no Brasil* Ê departamento II da International Occultation Txming Asaociation,pa 
ra Ãmárisa Latina (IOTA-LAS)• Distribui apostilas sobre ocultações.
SOLAS : orienta a observação solar e propaga a participação nos programas sola
res da Société Àstronomique de Franco (PMMPTS) e da Àstrc-AGM* Paderborn (ISP). 
Publica o Número Relativo das manchas solares doe Socios da ÜBA* Mantém o pro
grama nDinâmica daa Manchas Solares”• Orienta observadores ea eclipses solares* 
OLuBE KBSSIEB í estimula a procura dos objetos constando no Catálago Messier, * 
distribuindo folhete e formulário orientadores* Concede diplomas de 10, 20 © 50 
grau, para 30, 60 e 90 objetos respectivamente.
METEOROS i orienta & observação de chuvas de meteoróides* Distribui formulários 
de resultados de chuvas, bólidos e quedas meteóricas* Publica regularmente os
resultados recebidos.
- AS CINCO COMISSÕES ACIMA FUNCIONAM NA SEDE DA ÜBA, no Observatório do CEA, à
Rua Francisco Lacerda, 455 - Várzea, 50.000 « Recife - PE
PLANETAS : orienta a observação dos planetas, especialmente de Júpiter e Marte® 
Distribui apostila sobre os métodos de observação. Maafttém ligação com a Associa 
tion of Lunar and Planetary Observere (ALPO),
Endereços Jeau Nicolini, Observatório do Capricórnio, Secretária de Cultura, - 

Prefeitura Municipal - Av. Anchieta, 200/30 - 13*100 - Capinas-SP* 
"uSKOGRAFlâ % especializa-s© na observação lunar, animando o empreendimento de 

c.'"senhos lunares, a observação de "Transient Lunar Phenomena” (TEP), a descri- 
r$ e eronometragem de eclipses lunares*
L vereco: S3AÀ, Rubens de Azevedo, Rua Solon Pinheiro, 15&0 - 60.000-Fortaleza*
:"00105-DO-SOL : cataloga os relógios-do-sol existentes no Brasil* Estimula sus 
-instrução e procura sua conservação junto às autoridades* 

f. Mereço; CARJ, Luis Bernani de A» Negrão; C.P.Ó5.090 - 20.000 Rio de Janeiro
v CNOLOGIA : responde e dá consultas sobre problemas técnicos de telescópios, a 
confecção de espelhos astronômicos. Publica artigos sobre a construção completa 
cie telescópios e de acessórios.
Endereço: DAA, Cristiano Branco Murgel, Al.dos Guatás,1?05 - Indianópolis -
04053 - São Paulo - SP*
COMETAS ; orienta na observação de cometas, edita efemérides de cometas ao al' 
sane© do amador, publica relatórios, etc* Concede o Prêmio Marcgrave.
Endereço: Vicente F. de Assis Neto-Obs.do Perau-S*Francisco de Paula-35»5^3-MG«


