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Como todos os as tros que con tempi amos estao muito longe de

nos, deixamos de ter a no<;:ao de "profundidade" e parece-nos que t~

dos eles estao dispostos sobre uma

esfera mui to grande que

de E~~6e.lLa Ce.ie.-6te.. Temos

chamaremos

tambem a

impressao que essa esfera gira ao

redor da Terra. Os palos sao en-

tao os po n to s d a e 5 fer a ce Ies te que

nao giram (Iembrar que para um 0E.
servador no polo, as estrelas pa-

recem girar em torno do polo). p~

los palos passa 0 E{xo de. Rota~QO
da esfera celeste (Fig. 1).

o plano perpendicular ao eixo de
F. I -

Ig. I rota~ao, e que passa pelo centro

da Terra, chama-se Piano do Equa-

dOlLI. A grande ci rcunfer~ncia que

se forma na intersec~ao desse pl~ ptN
no com a esfera celeste se chama

EquadOlL Ce.te.Dte (Fig. 2). Ele di-

vide a esfera celeste em He.IlI{D6e-

lL~O NOlLte e HellliD6elLio Sui. 0 h!

misferio Norte e aquele que contem

a polo Norte. 0 polo Norte e aqu~

Ie que, para um observador coloc~

do fora da esfera celeste, as e5-

tre las pa recem rea Ii zar um movime!.'.

to no sentido horario (sentido dos

pon te i ros do re I og i 0), em torno do

polo. Polo SuI e 0 polo oposto.

I. Equa do r aequator [latimJ divisor em 2 partes iguais
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Polo de Ulll helllisferio e 0 ponto da superffcie helllisferica equidi~

tante de todos os pontos da circunfel'encia que define essa super-

ffcie hemisf~rica. N~o ~ neces5~rl0 que urn observador se encontre

no polo para poder ver estrelas que

nao nascelll nem se p~em. Para um

observador s i tuado entre 0 polo e

o Equador, mas "razoavelmente" di.?

tanle deste ultimo, existemcertas

estrelas que nem naseem nem desa-

pa recem no Poen te: sao as ch.Jmadas

E-i>;{:lLe£a.; Ci.JLQUmpo.i:alLe6. Sao estre

las que, por estarelll Illuito proxi-

mas do polo, parecelll g i rar em tor

no desse, sem atingirem os hori-

zonles de observa<;:ao de uma pessoa

na Terra. Em aproximadamente urn

dia, essa estrelas dao uma volta completa em torno do polo (Fig. 3).

F i 9. 3

Para um observador no hemisf~rio Norte, olhando para 0 p~

10 Nor t e, as est rei a 5 C ire u mpol are spa r e c e m 9 i I~a rna 5 en t i do ant i -

horario. No hemisferio Sui, olha.'.'.

do para 0 polo Sui, as circumpol~

res par e celli 9 ira r nos e n tid 0 h 0 r ~

rio. Elas poderialll funcionar como

um enorme relogio de "parede". I.'.'.

felizmente, seu perlodo e de cer-

ca de 4 m i nu tos lIIenos que 24 ho-

escala de tempo (tempo sideral) que

utilizara essas estrelas como re-

logio, uti I izando seu perfodo de

revo I u<;:ao como un i dade de tempo,

chamado dia siderul, que difere cerca

ras~ Definiremos mais ta rde urna

f-lORI20NTE.

eo qual estamos habituados a utiliLar.

de 4 minutos dodiasolarque

Uma estre1a quese local i zasse exatamente no polo, n~o gl

raria, ficando sempre no meslllo lugar, servindo como um indicador

de dire~ao: seria chamada de Estrelu Polar. No hemisferio Norte,
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a estrela Polar e, atualmente, a estrela a da constela~ao da Ursa

Menor. No hemisferio SuI, a estrela vislvel mais proxima do polo

SuI e a est reI a i3 d a con 5 tel a ~ a 0 d a Hid raM a c h 0, mas e I a dis ta ce..r:.

ca de 150 do polo, e alem disso tem um bri Iho pouco aeentuado, de

modo que ela pouco se presta para que, a olho nu, seja usada como

indicadora de dire~ao; a estrela Polar do hemisferio Norte, ao con

trario, e uma otima indicadora de dire<;:ao ja que, alem

mu i to proxima do Polo Norte, e I a e b a 5 tan t e b r i Ih ant e .

de est a r


