
INFORMAÇÕES  

  

Entrevista de Lélio Gama Itapuabyra (Projeto FGV/CPDOC-História Oral, 1985). 

Digitalização realizada por Marina Ribeiro Romero, em 26 de abril de 2023.  

Formato: PDF; 300DPIs; em arquivos individuais agrupados ao final da digitalização.  

 

 

Observações:  

Algumas páginas estão com partes ilegíveis.  

Trata-se de uma cópia dos originais que se encontram no CPDOC.  

 

CITAÇÃO 

A citação deve ser textual com indicação da fonte original:  

ITAPUABYRA, Lélio Gama. Lélio Gama Itapuabyra. (depoimentos 1977). Rio, 

FGV/CPDOC-História Oral, 1985. (História da Ciência – Convênio FINEP/CPDOC)  

Mencionada a cópia:  

Arquivos Históricos do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência/ Unicamp 

 



Pntrevista; LELIO ITAPUAMBYRA GAMA 

HISTORIA DA ClfiNCIA, 

Proibida a publicagao no todo ou em 

parte; permitida 4 citagao 

Permitida a copia xepox 

A citacao deve ser sextual, com indi- 

cacao de fonte. 

XTAPUABYRA, XifiLIO GAMA. LfiLIO ITAPU- 

ABYRA GAMA (depolmento,1977). Rio, 

FGV/CPDOC -Historia Oral, 1985 

Historia da Ciencia -Convenio FINEP/ 

CP DOC) . 

f 

UN1CAMP 

ARQUIVO CLE 



CLE - Arquivo 

T n- 05S 

Sob o roinado de D. Fcdro I, por dccroto.do 15 do outubro do 

" 1S27, foi cric.do 0'In-'perial Obeervatorio do" Rip"do. Jandiro. Esta 
rs* f 

instxtuicao passou para a Hcpublica com a aonominagao dc Obscrva- 

torio-/ ytrpr.omico do Rio do. Janeiro, mais tar do Dirotpria dc Motc- 

crolo^ia c Astronomial c, finalmcntc, Observatorio Kacional, por 

ocasiao do dustaquc da I'etoorologia como scrviqo autonomo 

Ao quo tudo indica,-o decreto imperial era apenas rcflcxo do 

uma ovoluqao adirdnistrativa, som vinculo a nonhum surto preexis- 

tontc dc real atividado astronomica no Pair>. Epo havia astrouomos.' 

. Ir.stalava-so, do fato, a mo 1 dura do quadro som haver o artista para 

pintar a poisagom, E assim foi quo, durantc doscssote anos, nao go 

rogistrou, no novo orgao, nenxhum sinal do vida cientifica. Sogundo 

N rolatorio ofipial datado de ISZ+A, c Imperial Observatorio resumia- 

-• L ' cc nuna "colcqao incomplcta dc instruraontos abandonado's nura dos 

uorrcooG do edificio da Escola Mmitar", pevo-se, contudo, pondorar 

quo, por coincidcncia (ou causalidade?), esso poriodode inorcia 

do obsorvacorio imperial ajucta-so, cronologicanento, a fuse de con- 

turbaqao po]itico-nilitar que antccodou a historica abdicaqao do 

lB?lJo so prclongou, durantc a Rcgencia, auo a consolldagao da pa? 

intcrna, sob D, Fodro IT, na decada do 1840-1850, 
f ' . ' 

En 1845 a direqao do Observatorio e confiada a um professor da 

Esco1.a Militar, quo scrjtxu a rosponsabilidade do cargo na sua dupla 

dimonsao, cientifica e adminictrativa. Eugonio Fernando Soulicr de 

^— Sauvc propos logo a administragao suporiory quo- so instalasso o ob- 

.^ , corvatorio nun terrcno que havia. dieponivQl na Fortalcsa da Concci- 

• qao, 0 governo, cntretanto, indicou, para a nova sede, o antigo Co- 

logio dos Jo suit as, uma construqao tricentenai'ia, quo ainda la cEta- 

va do t>o, no I'orro do Castelo, Hoje, arrasado o morro, podomos vi- 

sualizra' aquela rcllquia a uns cinqucnta mctros aclrna da cobcrtura 

do -linistoric da Faacnda. 

(' Dirotor visitou o local, subindo, com cortoza, pola cxtinta 

Ladoira do Carmo (a.mosma quo, oitonta anos nais tardo, ou subiria 

r.-itas vezes com o mesno dcstlno) e doclarou a odificaqao dc todo 

in-Auoeuada a instalaqao cio pia observatorio, 0 oquipamcnto astronomico 

tej:.a do scr in st a la do sobrp a cobcrtura da construqao, modi ante 

• Paptaqao da abobada, re:-, vcr as autpridades que, alcm da fa It a dc 

0r.pr.90, as alt as muralhos nao oforociam condigocs do oEtabilidado 

para inatrumcnto? dc r'rccisao, quo exigiam, como baso, nao altas 

mum] has, mas rmlarps solidarioR com a rocha viva. A cstas objocoor. 



■-:v ' . f: ^ -v .. j ;• 
' ■* ■■" ■. " , 

tccni cas o cont/ropos ci convcnj.cncici do. scdc no 

Caotclo, per conntituir soluqoo imodiata, quo nao cxigia desopro- 

pj'ijjqoas ncrn constrxiqoos novae, 'unia ooluqoo, cni euihOj PrcP—a—pontcr*« 

E asc-11."1 acontocon ouo o l!npc;7',ial Obecirvatorio transfcriu-sc do tor- 

reaoda Escola MiliPar para o Horro do Castolo. 

A Eugenio Soulicr succdcrara-se quatro dirctorias no soculo pas-, 

sado, sendo dignas do nota as duas ultimas. Do 1870 a 1881, foi Dirc- 

tor Emonucl Liais, ostronomo francos, contratado polo Imporador. 

Do ponto do vista' adrainistrativo, a gostao do Liais, como a do 

todos os sous•succssores no Castolo, conccntra-se cm reitoradas ad- 

vcrtcncias ao govcrno, focalisando aos olhos da administraqao as 

condicons prccariavS da instalagao, a falta do cspaqo, a impossibi- 

lidade do se cumprircm dispositivos cstatutarios, em suma, a nccos- 

sidado promonte do se transforir o obscrvatorio para uma scdo apro- 

priada. Con respeitosa veemcncia os apolos so repotiam a cada opor- 

tunidadG, tornando-so a corda sensivel,.a tecla monotona, o loit 

motif dos relatorios. anuais ao. lanisterio.. . . 

Exaninnram-so as condicoos do instalaqao nos morros do Santo 

Antonio, Santa Teresa,-Babilonia, Pcnha, cono-nas Ilhas do P.ijo, 

Paquota, Soca, Govcrnador, oom rcsulcado. Finalnicnte, on oficio 

datado do 1886, Luis Cruls, sucessor do Liais, apresenton ao Mi-. 

nistcrio una proper.to concrota: a tr.-insfcrcncia da obscrvatorio 

para a Imperial Fa sinda do Santa Cruz, quo oferocia condiqoes pic- 

nanento satisfatorias e quo o proprio Iraperador ccdera, graciosanon- 

tc, pai-a aquela finalidadej Ainda assim o pedido foi indefcrido, 

porouo, segundo rezava o despacho ministerial, nao era possivel 

consgnar cota no Orqaraonto da Dospesa ]^ara o exorcicio do 1886. 
• . 

Ko ano soguinto surge uma nova esperanqo, 0 Obscrvatorio era 

convidado polo govcrno francos, por ocasiao do Congrosso Astrogra- 

flco do 1887, cm Paris, a participar da canpanha mundial para a 

Carta do Ccu. Tratava-sc do cmprccndir.ionto intornacional quo mar- 

caria cpoca na historia da Astrononia. Pcla primcira vcz a foto- 

grafja astronomica soria utilizada para uma coordenaqao cadastral 

do sisterna estclar cm cxtonsao c profundidadc. 

Scnsibilizado por tao honroso ccnvite, o Imporador dccidiu 

donr ao Obscrvatorio, a expensas proprias, uni telescopic equatorial 

fotografico do ti})a rccomcndado para a Carta do Ccu. Ka mcs:na oca- 

siao Sua i'iajestado fez valioso donative pessoal para o sancamcnto 



doc rios o valas quo cicundavar.i a j-oforida Fazcnda do Santa Cruz, 

Animado por circunstancias tao promissoraa, Luiz Cx'ulc rcitorou 

o podido dc rocursos para a transforoncia do Obsorvatorio para 

aquela area privilegiada, ondo ontao tcria inicio a cooporagao 

do Brasll no Icvaritamonto da Carta do Cou. Lorabrava ainda-Cruls 

c;n sou oficio quo o Brasil nao podia faltar ao compromisso assumi- 
ng ■ > ■ 

rloACongresso do 18,87. Estn -scgu.ndo apclo tainbom foi indofcrido. 

Alcgava-so, no dcspacho ninistorial, nao so a falta do raeios na 

loi do Orgamcnto, mas ainda a necessidade do sc ouvir o pronuncia- 

mcnto da Asscmbloia Lcgi'alativa. . ' 

Estc indcfcrimcnto, profcrido cm 1888, chocava-so com o apoip-. 

moral quo o Impcrador dora ao podido do Cruls," oncomcndando, a- 

custa propria, urn teloscopio do grando porte o custoarido, do pro- 

prio bolso, o Svanoamonto do local, visando tudo a transfcrencia 

imcdiata da sodo da instituigao, Colidiam, assira, a coroa erudita 
I . 

o sous orgaos exocutivos, numa conjuntura paradoxal-, talvez pro- 

nunciativa da'ontao iminento queda do Imperio. 

A esso insucosso soguiram-so, ja na Rcpublica, mais quatro anos 

dc novas frustragoos, quo culrainaram no abandono do auspicioso pro- 

jeto da Fazonda dc Santa Cruz. Malogradas tcntativas do mudanga 

para outras localidados foram ainda foitas no,quadrionio do 

1892-1895, condo uma para o Morro do Santa Toresa, no local deno- 

minado Kova Cintrq, e outra parq um sitio na Sorra do Petronolxs. 

E assin, nosso suceder.cxaustivo do invocagocs ao govorno om busca 

dc outra sodo', osgotou-sc o Soculo XIX, quo chogou ao scu ccntcsi- 

mo Sl-do-dezcmbro„ som quo so obtivosso, do Imperio ou da Renubli- 

ca, outra rcsposta scnao sob a rorma do promessas do atondimcnto 

em melhor oportunidadc. 

A esta altura, ja nos prinoiros anos do soculo atual, a situa- 

gao so agravara dosmsdidanicnto com a chogada dos tolcscopios cn- 

comcndados, Eram cstos a equatorial fotografica donda polo Imoora- 

dor, o ciculo moridiano do Gauthier, o a equatorial'inglcsa do 

32 cn do abcrtura. Fao havia ospago, no Castclo, ondo so insta- 

lar un so dosses instru'iontos,' Ken tao pouco ospago havia, scouor, 

T'-ra abrirrg-los, Tivomm do flcar oxcaixotados, ao rolonto, no pa- 

tio intorno do odificio. Os podidos do vcrbas ^ agora nao visavam 

..mis s tx-ansioroncia da sodo, mas, sim, a protogao dosso prccDcso 

ccuxpam-jnto. contra a umidndo, o cupim^' a dctcrioragao por inorcla 

En ]d:08, dosiludido c onfermo, faloccu luiz Cruls, 0 Cbscrva- 

torj.o nnprcssava dc luto na primoira docada desto soculo, on con- 

digoos dcploravois do runcionamonto, ron rocursos, som cstimulo, 



sen cspcrnnqa. E talvoz continuasse-ennolcirarlo no Castelo ate 

a vcspcra do arrasariento do jnorro, so um acontecimento incspcra- 

do, ocorrido era 1910., nao tivesso atciaorizado o govorno. Uraa enor- 

mo jancla.dc alvenaria, .na face ccstc do vclhouadlficio, desmoro- 

nou urnadia, dc repente, dissolvendo-se numa cspecie do iiaplosao 

cspontanoa. .. 0 govcrno, apreensivo^ decidiu afinal autorisar a mudan 

<ja da scde. E assini coubc a Henrique'Morize, sucessorodc jCruli^., 

cxecutar, em 1921, aquele projeto caduco, aquola transrorcncia 

hercditaria que, dc ano para ano, de dccada para dccada, vinha 

sendo implorada polos sous antecessorcs desdc 1845. r \ 
.u 

Ingrcssei no Obsorvatorio cm 1917; alcancci os quatro ultimos 

anos da' era castelcira. Sinto-me trago do uniao entro duas eras. 

Pudc ver cntao, com meus proprios olhos, o grave crro quo foi a 

instalaqao do, Obsorvatorio no Morro do Castelo. 0 local, como eu ^ 

estava vendo," mal comportava a montagen de u.ma lunota-para obser- 

vagao da hora?e dc um peeueno tclcscopio equatorial. Havia, a mais 

um pooucno terrago, a ceu aberto, com dois ou trcs pilarcs earn 

uso dc instrunontos portatcis. A.spccto nao mcnos importante era a 

impropriodadc do muralhas votustas para scrvirern dc base a instru- 

mentos de precisao, como bom provira Soulier cm 1845. Foi o quo 

tive ocasiao dc pcrccber. casualnjcnte.no ano raesmo-do meu ingrcsso, 

na minha fase de troinanento.. 

Ccrta noite, cu tcrninara uraa longa scric de obscrvagocs com 

ura toodolito astronoraico, instalado nuraa das alas da construgao. 

Cuando tcrninei o calculo, fiquci dccepcionado com o resultado: 

nao havia duas incdidas quo concordassora. Yoltci ao instrumcnto, e 

pus-rne a examina-lo do um lado, a vcr sc pcrcobia dofcito, ou fa- 

Iha dc raanipulacao, que explicassc a causa do insuccsso. Fassci cm 

scguida para o lado oposto, c ai, palido dc cspanto (como diria 

Eilac}, pcrccbi quo a bolha do nivel estava sc deslocando sosinha, 

son quo cu tivesso tocado no teodolito. Era a lajc dc ciraonto cue 

codia cuando cu contornava o tripe do aparolho. Gcdia de tao pou- 

co, que nao dava para quo eu o sontisse sob os pos, nsas sompre co- 

dia do alguns pecuoninos segundos do arco, suficicntos para desni- 

volar o instruraenpo. lista falha do cstrutura o a falta dc cspago 

util para instalagocs irnproscindivois. tocnicas ou burocratlcas, 

iizcram-mo scntir o drama auc Toi a sobrcvivcncia do Obsorvatorio 

nos sous novonta o quatro anos do" vjda oncastolada. rossa Astrono- 

nia, no scculo pascado, podc-sc dizcr, vivau a vida dc uraa cindoro 

la rcchada nuraa torr^c do ciraonto. 

E ontao pcrgunta-cc:, Era taodificcis r, condigocs dc cxccugao, 



quo trabalho cicntifico foi possivcl rcaliaar? 

A inaior parto da atuagao de Liais foi dodicada ao aparclhanion- 

to do Obncrvatorio, quanto possivcl, para os progift mas rcconcndadoG 

na cpoca, a luz da astronotnia europoia. Aquele tempo a pesquisa 

astronomica concqava a se configurar numa escala intornacional. 

0 dcsenvolvimcnto dc uma cicncia quo tinha por objoto a esfcra 

cclcstc.dopcndia. hccossariancntc do uma coopGraqao ontrp observa- 

tories situados cm pontos diversos do globo terrcstre, gcografica- 

ncntc bom determinados, ■, 

0 pivoblcma das coordenadas gcograficas resbringia-so alndo a 

dctcrminaQocs'cxpoditas na orla litoranoa para uso da navegaqao 

raaritimal Entrotnnto o conhecimonto das dimensoes do sistona solar 

exxgia urn diraonsionainonto prociso do esforoide tcrrestro, bacoade 

bascado om triangula.qocs goodosicas o deterrainaqoos goograficas dc 

alta precisao, Surgiu assim a primeira carapanha internacional de 

longitudes. 

0 Obscrvatorio, sob a diregao do Liais-, • participou dessa carapa- 

nha, na qual conoqovi-se. a utilizar .o cabo subnarino pa dctcrmina- 

gao dc difcronqas do longitude intorcQntincntais. Liais tanbem. fez 

uso, ncssa oensiao, do mdtodo,hojo obsolcto, das culminaqocs lu- 

narcs. I-os levantanontos gcograficos internos, iniciou-so o ornpro- 

go, cntao scnsacional, do tole'grafo para a ti-oca do sinais hora- 

rioo. i^oi fcita a raedida dc um arco do mcridiano no Pals, traba- 

lho rolatado por Luiz Cruls cm 1676, tacm como a obsorvaqao dc uma 

passagem dc Korcurio sobro o disco do Sol, cujo rosultado ^sobro os 

diamctros do Sol e" do, Mercuric) foram publicados pcla Academia dc 

CicncJas do Paris. A detorminaqao astronomica da horn foi mantida 

,/■ son intorrupqao com a raaiox' precisao compativel com os recursos 

tccnicos da cpoca. . ■ • 

La administraqHo do Liais voio a tona o problcma do onsino da 

Astrononia, Quolxava-ec o Dirctor do quo o enslno dessa discipli- 

na in Escola I'dlitar nao atondia as noccssidadds do Obscrvatorio. 

..A causa dessa diecordancia deve atribuir-so a alguma falta de para-' 

"]. i clisno cntro o ensino c a pesquisa. Sao duaslinhas do atividacic 

cultural quc, cntroguos a si mcsnas, podom-so dcscnvolvor, briihan- 

tcncntc, om diroqocr, dlvorgontes, Gabc a Univorsidado pronovor o- 

consorcic? das duns raontalidades, cntrolaqa-las nas suas f ina.lidados? • 

00 iV'Co a quo an complementon o constituam, juntas, o duplico obje- 

tivs da. nassao ur.ivorsitarlq, 

Lh; tal dcsacordo devo tor motivado a divcrgcncia dc rumos ontro 

a Lscola o o Obscrvatorio. Acontoci.a, sonda; quo o ensino da Astrononia 

naqucla cpoca dovia sofror a influoncia da obra cncantadora do Garni 11c 



Flanmaricn. A influcncia do l^lamarian na Astrononia, no aoculo 

passado, Icrnbra a do Augusto Contc na Ilatcrnatica, Ao cunho circuns- 

critivo, dolioiitativo, da obra do Comtc corrcspondc o sabor forto- 

r.cntc 1: terario da astronpmia do F1 ajarn a r i on. For am > sor.i duvida, 

duas ponas fascinantca. Das paginas do Flamnarion Uroton, no scculo 

XIX., una corronte caudalosa do anadorisrno astronomico. IL. Idnpua- 

.pcm nuloicolorida-cm quo so ' dcscrevia o ospotaculo colcstc toria 

4nspira.do unia oricntagao diddtica inadcquada, divorciada da roaii- 

dado cicntifica, Ao astronomo nao cabo, do fato, dcslunbrar-sc con 

o panorama sidoral, o sira nodi-lo, dcntro do um contexto fisico-ma- 

tenatico, • - - • ■ 

Luis Cruls, succssor do Liais, tcvo 9 bcneficio da cxperien- 

cia o dos frutos da gostao anterior, do quo, alias, participara 

ativanente como auxiliar•adido, sen vcncinontos. 

Logo ao indcio do sua administraqao, ocorreu um.fcnoncno astroncnico 

singular importancia.pcla sua raridadc: a passagen do Venus sobro 

o disco do Sol. 0 Obsorvatorio foi conridado d participar dc uma 

caripanha intcrnacional para observar o fonomono do 6 de dcscmbro do 

1882, com o objetivo de detenrdnar a paralaxe solar. Cruls estabo- 

lecou quatro pbstos dc observaqao: um, no proprio Ooservatorio, e 

os outros nas localidadcs de Olinda, Punta Arenas e Sao Plateus, si~ 

tuados rospoctivamcnte no Estado de Pernambuco, em Costa Rica c 
t 
nas Antilhas. As observaqocs corroram-son contratcmpos nas nuatro 

localidadcs, dando para^ a paralaxe solar 0 valor de S'.'SOS, conpara- 

vel ao valor de Sl'SOb, doduzido (por Hinks) da colaboragao intorna- 

cionnl, 

Tambcn por convitc?Cruls participou do Conforoncia Intcrnacio- 

nal do 1884, rcalizada em Washington, para discussao o cscolha do 

moridiano do longitude zero, 

Os programas cicntificos conprconaoram ainda, cm rcsumo: Oatalo- 

gaqao do estrolas da fajxa zcnital c dc ostrolas ontrc soxtn. o :deci- 

ma grandcza, cm complcmontaqao do Catalogo dc Argelnnder - Obscrva- 

qao do circunpolarcs cm passagom superior c inferior - Lstudo dc 

sistcmas ostclares .'maltiplos do hcmisfcrio austral e confocqao do 

um catalogo do cstrelas duplas quo se tornou classico - Detcrmina- 

qao da orbita do conota de 1881 com base cm obscrvaqocs do astro 

roalizadas no Obsorvatorio - Dcsccbcrta do um comcta cm 1883- - Ob- 

scrvaqoos noridianas dc planctas c asteroidos - Obsorvaqao do oclipco.0 

•dos- satelitcs dc Jupiter - Observaqoos r.rcriaianiis da Lua - Oculta- 
rv 

qocs lunaros - Estudo das manchas,colarcs con enprego do fotohcli- 

ogr.-tao - Observaqoos metcorologicos, inclusive posquisa sobrc a 
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forna^ao dos ncvooiros cecos. 

Ma gostSo do Cruls tove iniclo no Pals a posquisa on sismlogia 

por iniclatlva do astronooo Bonriquo Itoriae,;quo oporou duranto um 

anb con. o pondulo triplico do Ehlori, fubstKuldo on aoguida polo 

,1=^„rafo Onori, dotado do duas conponontcs rotangularos, con re- 

gjstro continue do tcrrenotos o microssismos. (Foi na epooa rogls- _ 

trado o grantio torremoto do s5o Francisco, da California, obril do 1,06). 

' Luis Cruls ocupou-se tanbon da Cafta Rooerafioa do Brasil.; Esta sua 

oxcursSo pola area da v.strononia aplicada dove tor tido origon no 

aprisionamonto quo Iho era iraposto pola liraitada instalaqao no Oas- 

tolo. Tambon Liais, sou antocosoor, saira da orbita on suas incur- 

soos goodcsicas, _ . 

Face a cacassoz do rocursos, nao podendo abordar o problor.a da 

Car-ba on tornos gcodcsicos, Cruls rostringiu-se as operaqoes goo- 

graficas. Foi assim proposta e iniciada a cioterminagSo da posiqao 

googr-afica das capitals e cidados principals5 como do pontos nota- 

• vois do sistona orografico e da redp hidrografica-do pais. Os Esta^ 

dos do Goias. I'iinas gerais, sSo Paulo e Rio do Janeiro forara ob- 

joto do missSos geograficas, com emprcgo do circulos mcridianos , , 

portatcis, ' ' \ 

Ainda na diroqao do Cruls o por colicltagap do MinxEtcrio das 

Rola^oos Extorioros, o ObsorvatMo tonou parte na domarcaqao do 

'• frontciras do Brasil corn a Argentina o a Bolivia, inclusive levan- 

tancnto dos rios Uruguai, alto Paraguai o Igua^u.- 

Ko govorno do, Floriano Pcixoto, Luis Cruls,-na sua qualidado 

do Dirotor do Obscrvatorio Astronoinico, foi designado Ghefe da Cc- 

inissao Exploradora do Planalto Central do Brasil, para onde o Faro-- 

chal julgava dever tran|fcrir-co a capital da Republica. Foran assia 

dcnarcados astrononlcamcnte pole ObrorvatoriO os .quadrilateros 

' goograficos quo constituiriam a area da futura capital, 

A difusao da bora certap poqto do contacto do ura obscrvaoopio 

' astronomico con a vida civil, 6 tanben un bom tcrmo do conparagao 

para o confronto do duas cpocas tocnologicas separadas por largo 

Bbac^o do tempo. Hoje, para so tor" a hora ccrta, basta ligar um^ 

"radinho do pilha". Ao tempo do Liais c do Cruls, nao havxa rr.aio. 

A hora era transmioida ao publico da soguintc. forma. 

Po topo do uix\ torrc do forro crf;uida no alto do Castclo. ins- 

• talou-sc urr.a espccic do harmBnica gigantcscal Poucos ^minutes antes 

do mcio-dia, aquclo objeto inflava o tornava-sc vioi.cl, nao so ^ 

porto, cono do grandc partc do ccntro da cidado, quo era ainda una 
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cidadc de ecu aberto, scm a nraralha opaca dos arranha-ccua. Era o 

chamado "balao do Castolo". No momonto prociso cn quo o crononctro 

padrao marcava mcio-dia, apcrtava-se u:n botao e a harmonica zaa! fo- 

chava-sc.nun colapso instantanoo..Isto era o moio-dia mcdio astro- 

nondco, Os principals usuarios do balao cram os navios fundeados 

no porto. / Fortalcza Santa Cruz, do outro lado da baia, mas fron- 

teira ao liorro do Castelo, colaborava na difusao da hora. C tradi- 

cional forte militar accrtava o sou rclogio pelo balao o, as vinto 

horas en ponto, cstilh-agava o silencio da noito carioca com um for- 

midavel tiro do canhao. 0 cstampido oraouvido de toda a cidade, quo 

era una cidade iluminada a gas c ja mcrgulhada, as oito da noitc, 

no silencio da mais.doce tranquilidado urbana. Este processo belico 

de dizer cue horas sao, perdurou ate o comoqo do seculo. Lembro-me 

de um garoto quo gostava do ficar a escuta, para ouvir o tiro da 

Fortalcza. 

A Luis Cruls succdeu Henrique Morisc em 1908." Ate a adminis- 

traqao de- Morizc, o Obscryatorio ja havia transitado por sete mi- ' 

nistorios publicos, pingue-ponguoando do um para outro, na seguin- 

tc ordem: Gucrfa Ministerio do Inperio- Instruqao Publica, Cor- 

rcios e Tclcgrafos ~ novamcntc Gucrra - Industrie, Viaqao o Obras 

publicas - Agriculture, Industrie e Comercio - Educaqao e Saude - 

Educaqao c Culture. 

Esta freqpentc nudanqa de doraicilio nao docorria, chtretanto, 

de alteraqoos nas finalidades do orgao, quo continuavam a ser a 

Astronomia e a Gcofisica, cono dqsde o tempo do Pedro I. 0 inso- 

lito regime rdgratorio significava, obviamontc, isto sim, que a 

Astronomia nao tinha onde ficar, nao cabia aqui, ncm ali, nem 

acola, como so fosse algo impossivel de se caracterizar cm termos 

dp Sorviqo Publico. Durante setcnta anos o Cbscrvatorio esvoaqou 

de galho em galho, sen quo so Ihc reconhecc.sse una caracteristica 

•'de ihgresso no ocquema funcional da atividado publica." 

Ouando I'orizo assuniu o cargo, o Govcrno tomou, finalmcntc, 

una dccisao radical: colocou o Observatorio Astroncnico no Mi- 

nisterio da Agrigultura, Industrie e Concrcio, midcu-lho o no- 

mc para Diretoria de Metcorologia c Astronomia, c incumbiu o Di- 

rctcr de claberar um novo rcgulamento, r.as dc nodo a transformer 

o Ooservatorio nun orgao "de infornaqoos para os agricultoros. No 

< co:tenso Docrcto iconocD.asta de 18 dc novembro dc 1909., o panel da 

Astronomia, definido cn quatro breves paragrofos, ficou oxprcs- 

samento condicionado a um vago e ncbuloso critcrio do utilidade. 

Espccificamonto o' trabalno astrononice rc;atingiu-sc ao funciona- 
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nonto do balao do Castclo (por ouCcnisno chanado, no Docroto, "oi- 

nal do ncio-dia,z)> ^ sorvigoc. do carapo para fins cartograficos, o ao 

fornccinonto da' bora corta pvara duas omprcsas: a Estrada do Ferro 

Central do Brasil c a Repartigao Goral dos Telografos, Podc-so bora 

imaginar.a consternagao do Dirotor quando rccobcu do Govorno a in- 

cumbcncia de cortar os galhos da arvoro plantada por Liais o Cruls, 

doixando apcnns un toco dcsgnarnccido, como quo para marcar no ter- 

rene- o lugar em quo ola coincgara a frutificar. 

Quo fet, ontao, Korito? Aproveitou a doiza o rosolvou criar 

urn Scrvigo do lictGorologia atualir.ado, com apoio nuina rode triplico 

do cstagocs rogionais do anpla cobortura goografica, visando a pro- 

visao do tempo, ao rogimo do chuvas c secas, a cliraatologia. Tudo, 

monos Astronornia. Esto servigo, crlado por Mori to na crista do ura 

cpisodio administrativo, voio a constituir, mais tardo, com a auto- 

nomia concodida cm 1921, o ponto do partida, o alicerco, do atual 

Dcpartamonto Macional do Motoorologia do Idinisterio da Agricultura. 

Dosirnanada da Motoorologia o, portanto, entreguo a si mesna, 

a Astronornia recupor.ou-se das dimonsoo.s llliputianas a quo fora 

rodulida pelo Docreto do 1909i o rossurgiu cm taoanho natural, com 

p sou logltimo nomo do Observatorio Nacional, quo, alias, dove ser ' 

inantido por o:nr)ia. • '' 

Autorizado tambom a promover a nudanga da sode (gragas ao i'o-■ 

lit do s mo rename nto do urnajanela do alvenaria) , o advortidode quo 

o Observatorio teria do continuar sltuado na cidadc do Rio do Ja- 

neiro, Jlorizc cstudou comparativaraontc as ccndigoos do instalagao 

cm nada ncnos de trinta localidades da area indicada, e fixou a os- 

colha por um critorio do avaliagao1 numorica aplicado a dot requisi- 

tos tocnicos prefixados. Foi assim cscolhida a atual sedo do ON em 

Sao Januario. Noste domorado trabalho do sclogao do um sitio, Fori- 

zo tcvo a cooporagao do bngonhciro Andre Gustavo Paulo de Frontin 

C; do matcmatico Otto do Alcncar, 

.Justamcnto no poriodo do. instalr.gno da nova sede, cntro 1913- 

"o 1920, irrompou a I Guorra I'.undial. So cm 1921 podo o Observatorio, 

sob a dirogao do I-'orizc, dcsqnclaustrar-so do Cologio dos Josuitas, 

no Gastclo, o iniciar nova fasc do vida, cm Sao Januario, com o sc- 

gui'nto couipamontor tros rcfratoros couatoriais do 21, 32 o hG cm do 

abcrtura; uma equatorial fotografica; um tclescopio zonitnl do tipo 

iribcruacionnl: uma lunota do passagons do • grandc' abcrtura; uma mcrl- 

dian.n Bambcrg; um poqucno cjrculo moridlano do noyde^ o ur. circulo me 

ricliano do Gauthicr. Esto ultimo, adquirido no conalo pa sea do, torna- 

ra-so obsoloto, alcm do tor tao curto c c;ixo 6tico,.quo nao pcrmitja 

a focalizagao das cstrclas, dqfeito do construg'ao rcparado cm 1921. 



Con a coopora^ao do astronorao Allx Corroia do Lcuios, Morlne 

iniciou no Brasil a pcsquisa no campo do Gooinagnotismo, instalan- 

do o ObGcrvatorio Magnotico de Vassouras, cujo .funcionamcnto tcvc 

inicio. cm 1915; foram fcitos tanbeip alguns levantamcntos nagncti- 

cos do cnratcr csp'oradico, mas valiosos pcla precisao das raodidas, 

rcalizadas com os nagnotomctrps mais aporfeigoados da opoca. 

.Foi atualizado.o equipaincnto sismometrico corn a instalaqao, 

cm 1922, dc dois sirnografos Milne-Shav;, do registro fotografico 

0 amortccinonto elotro-raagnctico ,cm subst'ituiqao do pesado pendulo 

horizontal do Omori, ado.tado no soculo passado". 

. Gragas tambom a iniciativa de Alix Correia do Leraos foi abor- 

dado no Brasil o probloma da predigao das marcs da costa do pals. 

Lemos dcdicara-se com ontusiasmo ao estudo das obras de Darwin (Sir 

George Howard) sobre o fcnomeno das marcs, e propos-se a adaptor ao 

regime maritimo do nosso litoral os mctodos do calculo introduzidos 

pelo eminento astronomo. Dai o aparocimento do probloma na seara do 

Obsorvatorio Nacional. Foi assim instaurada a predigao das raaros 

para 25 portos e duas barras fluviais da costa brasiloira-. ■ A pre- 
^ r, ^ 
digao era foita por sintese harmonica do vinto c uma'ondas compo- 

nentcs, com oraprcgo do Tide Fredictor dc Lord Kelvin. 

A complcxidado do fenomeno das mares ocasiona discordancias 

cntro a predigao teorica e a obscrvagao das flutuagoes roais do 

nivol do mar. Com rolagao as marcs do Canal Korte do Rio Amazonas, 

foi transmitida ao OM pbla cmprosa "Industria o Comercio de Minc- 

rios S.A. - ICO AH", em carta datada de 5.3.1959, copia dc rolatorio 

originario da narinha raorcantc norte-arnericana, dc ;qual. extraimos o 

trecho scguintc, em quo as omissoes indicadas sao nossas: 

"The times and heights of tidos listed in tho Brazilian 
Tide Tables proved to bo fairly accurate. On tho contrary, 
tho tidal data listed in the (...) tide tables v.-as not at 
all accurate, since it varied by as much as 3 Hrs, and 18 
wins, with the Brazilian tables. The (...) tables should 
not be used," 

0 ON mantovc o sorvigo dc marcs incorporado aos sous trabalhos 

do carator utilitario ate a dccada de I960, quando concordou cm 

tronsfon-lo para a algada mais adequada da Diretoria de Hidrogra- 

fia c Navcgagao. 

ha Conforcncia-Intcrnacional dc Pai-is cm 1912, na qual foi dc- 

batido o prob.lcnia da intcrnacionalisagao da hora astronomlca atravc 

do raaio, o Observatqrio Nacional foi urn dos escolhidos. para cons- 

tituirom a rede do observatories vinculados ao Bureau Tntornat- i o a a1 

do 1*Noarc• assim abordado cm base intcrnacional o problcma da 



rotnijno torrcstre,. Em 1926 o Obsorvatorio participou da Princi- 

ra Operacao r.undial do Longibudes, rcnlisada ai-nda sob o regime 

dae pcndulas astronoraicas, prcdecessoras dos osciladoros do quartzo, 

A1guns anos mis tardc, ectc movlmento internacional, do quo fazia 

parto o Obsorvatorio, produziu, ja agora com o omprego dos rclogios 

do quartzo, dois rosultados Importantes para a Astronomia; a volo- 

ciciadc de propagaqao das ondas radio-elctricao na atmosfora, e 

as riutuaqoos periodicas no raovimonto do rotaq.ao da Terra. 

KTa ad:uinistraqao de Porizc foram dcscnvolvidos polo astrono- 

mo Domingos Fcrnandcs Costa programas intonsivos de observaqocs 

sobro ostrolns duplns, comotas, estrclas variavcis, ocultaqoes 

lunares, satelites de Jupiter. Cerca do AGO sistenas binaries fo- 

ram modidos, aendo os rosultados incluidos por Innes no Catalogo 

Gcral do Homisferio Austral, Ainda no Castelo foi obsorvado por 

Domingos Costa o grande Comota do Halley, na sua passagem do 1910. 

.Kb posiqoos do astro, dcterminadas no periodo do Janeiro a julho, 

com a equatorial do 21 cm de abortura, foram publicados em Astro- 

'nomischc rac'irichtcn. Em 1918 foi modida, duranto cinco mesos.,a 

variaqao do brilho da famosa crupqao do Kova Aquilae., Alem da ob- 

sorvaqao do ocultaqoes lunares, iniciada no Castelo, foi dosenvol- 

vido por Domingos Costa, om Sao Januario, urn programa do oculta- 

qoos do estrclas por Jupiter o uma scric de obsorvaqpos do eclipses 

mutuos do satelites desso plancta, 

Em 1919 ■'"orize emprocndcu uma expediqao ao estado do Ceara 

para obsorvaqao do 'eclipse total do Sol do 19 do maio, na cidado 

dc So.bral, Alem do rcgistro fotografico das fasos do fenomcno foi 

fcita a cspectrografia da grande protubcrancia solar associada a 

cssg eclipse. „ . ' ' 

Em Sao Januario as obscrvaqocs da bora pram feitas, a prin- 

ciplo, con a luncta dc passagons de grande abortura, scm inversao 

cm azimuto para climinaqao da colimaqao, sogundo a pratica da epoca 

Finalnonto, na administraqao dc Morize foi por mim iniciado, 

cm abril dc 192A, um pregpama para o ostudo da variaqao da latitu-, 

dc do ?.io dc Janeiro, com omprego dc um tolesconio zcnitol do ti- 

adotado pcla Uniao Internacional dc Astronomia para o cstudo do 

fenomeno cm base internacional. 

I:a rostao do Spba-'tiao Sodrc da Gana {1929-1950), continunran 

cm cuocuqao todos os programas cm errso na administraqao anterior, 

eriiora c:r. condiqocs dificois do manutoncao, devido ao doscncadonm^n 

dn 13 Conflngraqao Hundial, com a pnrticiuaqao do Brnsil no conflit 

:r.m 1933, antes do rompincnto. da Gucrra, o Obsorvatorio tomou 

parte na So gunda Oporaqao I'undial no longitudes. Uo mesmo ano, cm 

cooperaqao com a "Internationa]. ]olar Year Comnlssion", o Obscrva- 



torio dnstnlou c oporou una ostagao nafuictn.ca provisoria numa 

ilhota a fos do Amazonas, no mcsno local cm quo, tros dccadas 

mais tardc, fci instalado o Obscrvatorio Hagnctico do Tatuoca. 

Hcssc -posto provisorio foi rcgistrada, durantc cinco incscs, a 

variagao diur.na do campo local, quo scrviu -do base a uma analisc 

da inflncncia lunar sqbro a dcclinaqao ITici gnctica no pcriodo das 

obscrvaqocs. Os resultados jforam publicados pelo Danish rctcoro- 

loeical institute. 

Ainda na gostao do Sodre da Gama, por yolta de 1937, pouco 

antes do ronpinonto da Guorra na Europa, Domingos Costa levantou 

o. projeto dc instalaqao do um obscrvatorio astrofisico regional, 

provavclmonto cm algum ponto da rcgiao scrrana do Estado do Rio. 

Era a Scrrn da Bocaina o local visado, scgundo os dados mctcorolo- 

gicos colhidos na ocasjno. Urn tccnico cspecialisado da Gasa Zoiss 

vcio ao Brasil cspecialnente para discutir com Domingos Costa o 

tipo dc equipamcnto adequado a pesquisa projetada pelo Obscrvato- 

rio. Foi aprovado o orqamcnto e providenciada a encomenda do mate- 

rial. Face, porcm, a crescente gravidade, da situaqao na Europa, a 

Casa Zciss declinou dc assumir um compromisso coraercial. 0 projo- 

to so desfez,' sen pcrspectivas dc recuperaqao, dada a situaqao 

economica do apos-guerra. 

Ass.umi a direqao do Obscrvatorio em 1951. Pouco antes, Stoyko, 

ha.Franqa, consoguira detcctair pequenissimas variaqoes periodicas 

na rotaqao da Terra, 0 volho postulado onpirico da rotaqao unifor- 

mc do nosso plancta caira por terra,- chogara ao Tim dc- sua vigoncia.. 

A rotaqao do globe doixava dc scr um rologio natural, perfeito, para 

constituir um fenomono astronomico observavol, suscetivcl dc mcdi- 

da, objcto dc una nova linha dc pesquisa prioritaria. Urgia a atu- 

alizaqao dc nossa-aparolhagom horaria, con a aouisiqao de rclogios 

dc quartzo (quo ainda nao os havia atonicos), cronografos e trans- 

nissorcs elctronicos. For fcliz coincicloncia, construiu-sc, ncsso 

momento,una casa chamada Consclho Facional dc Pcsquisas.--E um dos 

primciros aoos do CIII q Pol dotar o Obscrvatorio Nacional daquilo 

quo, na ocasiao, era a ultima palavra da t'ocnologia quanto a defini- 

cao dc uma hora astronomica•absoluta. 0 equipahento adquirido foi 

indicaco, poqa por pcqa, pelo proprio Stoyko. Era o ncsmo ccuipamcn- 

to quo ^,0 aciiava cm uso cm Grccxr.fich, cm Washington, em Paris. 

Utilisando a nova aparolhagom, cnprccndomos, cm 1954, uma 
. *** • 

convaracao cntrc as escalas dc tempo unifornc definidas pclas' ob- 

sorvaqoos dc Grccnuich, V/ashinrton, Paris c Rio dc Janeiro. 0 ro- 

sult'ido dessa com.paraqao surprccndcu-nos pcla disparidadc quo sc 

tornou visivel cntrc as quatro escalas dc tempo. Kspcravamos oncon- 
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tr:ir, cn nossoc- craficor., quatro rotas jxar.vilolas, Em vcz disso, 

vinos quo as boras do Washington, Paris o Rio dosviavam-sc da bora 

da Grconv.'ich, sob a forma do trcs curvas senoidais parnlclac, com 

pcriodo anual o anplitudos da ordcm do 0,04 do scgundo, Comunica- 

mos imcdiatamontc tal discropancia a Greenwich, 'Washington c Paris. 

Rcspondo Groenvdeh- cm carta datada do 24fil.l955: 

"V.'c have closely studied the information contained in 
your letter (...) and vjo are able to confirm that 
there v;as such a discrepancy during the year 1054 
between the, times determined at Greenvdeh, Paris and 
Washington. (...) Wo thus come, to the conclusion that 
the effect is partly or wholly instrumental in charac- 
ter." ... ' . 

Em carta datada dc 6,04.1956, Paris (Stoyko) confirma a mcs- 

ma discropancia, mas, quanto ao osclarecimento,obscrva arenas 

quo "une partio du parallolismc dos courbcs do V/, R ct Fa ('Wash- 

ington, Rio de Janeiro e Paris) provient de Greemdeh." 

Washington informa em 19.06.1956 quo nao podo explicar a dis- 

cropancia son tor detalhes sob.ro as" tabuas de corregocs usadas nos 

diversos 'scrvlgos de hora .comparados. O'arkowitz ), 

Aposar do confirmada por Groenvdeh, Washington o Paris, nao 

nos parcce quo a disparidado assinalada tenha ficado esclarocida 

na corrcspondcncia rocebida, Paroco-nos tratar-sc da prosonga do 

uma compononte espuria, replica horaria do tormo z dc Klmura, ja 
^ ,1 

claramcnte constatado no fenomeno corrolato da variagao da latitude, 

Soja como for, a confirmagao da irrcgularidade registrada polo OR, 

scrviu como teste do procisao e eficienciS do oquipamouto rocem- 

instalado.- ■ • • 

Em 195^ surgiu uma nova linha dc investigagao rclacionada com 

b incsmo problcma da 'definigao astronomica do tempo. A chamada ca- 

mara lunar dc T5arko\dts, concebida pelo grapdo astronomo dc Wash- 

ington , permit ia imobillzar, fotograficancnto, a imagem da Lua sobre 

o fundo ostclar, Tornava-so assiin possivel, por moio de modidas- do 

laboratorio, ofctuadas spbrc a chapa fotografica, dotcrninar as co- 

ordenadas da Lua cm "fiingao da posicao das estrelas fotografadas na 

r.osvna chapa. A diforcnga sistcmatica quo sc vorlfica ontrc as posi- 

goes da Lua assini dotcrminadas, c as posigoos pre vistas pela licca- 

nica Celeste, cxplica-so cm tcrmos dc un rcbardamcnto progrossivo 

na rotngao da Terra. A importancia do programa o-stava no fato dele 

constituir o ipx-acesso mais facil o mais c:qDcdito dc dotorminar com 

procisao a diforcnga cntrc o tempo definido pela rotagao da Terra 

(quo enfotada por anuelc rotardamento) c o tempo definido pela trnn 

J.kg.10 do ;0 anota cm torno do Sol , o tcmac das oromcirides T coiisidcrad 
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a nolhor corprcssao astrononica do tcinpo uniforine. 

Obtivc:nos -do Obocrvatorio laval do Washington, por intcnno- 

dio do sou coincntc Dirctor, Gerald Clci.icnco, una camara lunar do 

I'arkowitT;, quo- doixanos en funcionancnto no Obscrvatorio, . cm coo- 

pcraqao con V/ashington, ao tempo do minha aposcntadoria compulsoria, 

en 1967. • . 

0 Obscrvatorio Nacional raantcvc-sc scmpre ligado ao Bureau 

International do I'Heurc, em regime do cooporagao nos problcmas 

rclacionados com a definiqao astrononica do tempo; en particular 

participanos da Tcrcoira Operaqao Hundial dc Longitudes, realizada 

on 1956-57, por ocasiao da canpanha do Ano Gcofisico Intcrnacional. 

Ainda no setor astrononico, prosscguiram en cxccuqao, en re- 

suno, os scguintcs progranas: Ocultagocs de cstrelas pcla Lua, en 

colaboracao com Grccnuich - Estrelas duplas, nedidas e detormina- 

qocs dc orbita - Estrelas variavois - Planetas, nedidas nicronctri- 

cas dc supcrficie aparcntc e passagens. nc.ridianas - Astcroidcs,. pas- 

sagens mcridianas - Sol, estudo das manchas, com'fotoheliografo. 

Entrc os trabalhos avulsos, quo comprccndcn, en gcral, obscr- 

vagocs dc eclipses c eonotas, dostacam-sc: uma deterninagao do tem- 

po das cfcnoridcs baseada na observagao do eclipse solar dc 11 dc 

julho dc 1967; e. a obscrvagap dc uma ostrola, por transparcncia, 

atraves dos anois de Saturno, em 30 dc abril de I960. 0 primoiro 

destcs trabalhos foi roalizado nao so no Obscrvatorio dc Rio, on- 

dc o eclipse foi parcial, como na cidadc de Bage-, na faixa da tota- 

lidadc. 0 fenomono foi fotografadp do 4 cm 4 rainutos, no Rio, com 

um rotoholiografo c o refrator dc 32 cm, e cm Bage, com urn cclosta- 

to e um fotoheliografo. Da conparagao das horas dos "contatos, ob- 

servadas cm tempo universal (TU), com as horas prcvistas cm tempo 

das cfcncrifes (TE), obtcvc-sc, para a difcrcnga procurada, TE-TU, 

0 valor do 36.8 scg^l.l. 

•0 scgundo trabalho nencionado pernitiu uma detorminagao da- 

espessura otica dos anois do Saturno. Hcsta observagao ocorrou um 

dctalho incspcrado: o total dcsaparcciocnto da ostrcla, por alguns 

sogundos, durantc a passagen por tras doS anois. Esto incidcnto 

denota a prcsenga, nos anois, do particulas dc dimcnsocs maiorcs, 

capaaos dc causar a ocultagao complcta da cstrcla obscrvada, por 

algans nomcntos. Estcs resultados foram citados nos anais da XI [z- 
« 

scr.bl c-ia Gcral da IAU como tnnben incluidos na obra Classica The ' 

1 3 anct Saturn dc A.F. Alexander, mcmbro da Royal Astronomical So - 

■ cicty. 
f 

Ac obrervagoec sobrc a -vr.riacao da latitude do Rio do Janeiro, 



iniciocI-Ms no tonpo dc 1'orino, prolonparain-so duranto scto anoc. 

0 trabalho acim-so cm via do- publica^ao. VorJficou-so quo, duranto 

corca do ouatrc anos;,. dc 1925 a 1929, o polo sc mantcvo no interior ^ * i. ^ 'i1 > 
dc un-ciculo do 5 metrosdo raio, do sorto quo nessc pcriodo a-flu- A ( 

tuaqao da latiiudo nao ntingiu 0V20 orn ^amplitude. Foi possivol 

scparar o tcrno z dp Kimurcr, quo ap.arocc sob a forma do uma onda 

sonoidal, com pcriodo dc 375 dias c ainplitudc inferior a 0.10. 

Outro problcma cue, do inicio, nos prcocupava, era a nocossidadc 

faoo a extonsao goografica do nosso tcrritorio, do so instalar polo 

nonos mais urn obsorvatorio magnotico no pals, Em disfcancias goo- 

graficas da ordem dc nil quilomotPos, o campo magnotico aprcson- 

ta altcracocs sonsivois na sua morfologia local, 0 equador magno- 

tico, atravessando o Erasil do lostc a ocste, constitui uma faixa 

do anomalias goomagneticas, ouc interfere na distribuiqao goografi- 

ca das caractcristicas morfologicas do canpo. 0 pals fica assim di- 

■vidido cm duas grandes areas, quo so complcmcntam dc um lado o dc. 

outro do equador.Na aroa do sul ja dispunhamos do Obsorvatorio Mag- 

notico do Vansouras, cujo raio do agao tcrminava no. bordo inferior 

da faixa equatorial. Impunha-sc a cxistcncia dc um obsorvatorio 

ddcntlco do lado-do norte, Desta conjuntux-a rosultou a instalagao 

do Obsorvatorio Magnotico do Tatuoca na ilhota do mosmo nomo, na 

fos do Amasonas, oin 195,7. Hesses vinte anos dc funcionamcnto numa 

situagao privilogiada, o■Obsorvatorio do Tdtuoca, opcrado on simo- 

tria com o do Vassouras, ja nos pcrmite, nao so conhcccr a estrutura 

do campo magnotico, como acompanhar "a sua o'volugao morfolo'gica no 

pars. 

A prosonga do enuador magnotico trouxc-hos outro problcma. Al- 

guns-anos atras,rium obsorvatorio instalado no Peru sobre o couador 

magnotico, vorificou-sc quo o campo, naquelo ponto, aprcsontava uma 

cnoSao oscilagao diurna na sua intcnsidadc. Associou-so logo cr.sa 

■ anormalidadc a proximidado do ocuador magnotico, mas rostava saber- 

so nao so tratava apenas dc uma poculiaridadc local, na rcgiao an- 

dina.' Foi entao criada pcla International Association of Geomagne- 

tism and Aoronomy uma comissao intitulada "Comittce to promote ob- 

servations of dajly magnetic variations in low latitudes", cujo ob- 

jatiaa era o osclarocimonto do fonomcno, quanto a sua distribuicao 

gcograficn; 0 Obsorvatorio, convi.iado pola JAG A a colaborar na cam- 

pa'nha. exocutou uma .Tonga scrio do obcofvagocs magnoticas espbeiais 

na J]na do Fernando do Noronha, bastantc afastada dos Andes c cibu- 

ada, na opoca, sobre o equador magnotico. Essc trabalho mostrou 
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quo, naquola ilha, a oscilaqao diurna da intonsidadc gcomagnoti- 

ca atirigia o quadruple da oscilacao normal rogistrada cm VasBou- 

ras. msto rcsultado foi rclaUado a rorcrida "Committee11, quo o 

• transmitlu a' IAGA com .a scguintc obsorvacao: "Tliero seems hereafter 

to be" little doubt that the zone of Ihrgo daily v*.\riations of H is 

o::tcnding round tlic whole earth." 

Esta contribuicao abriu caninho para -un pr'ograma complementar- 

rclacionado com o mo.-mo fenomcno. A anomalia na intonsidadc magnetica 

fora constatada c mcdida num ponto do Oceaifo- Atlantico. Mas do ouo 

forma peculiar se manifestaria o fenomcno no Brasil, ao longo da 

faixai equatorial? ' " • 

A Fabrica Askania havia lanqado o sou "variografo", uma cspccic 

do obscryatoripcmaghctico portatil. Com cssc instruinonto cmprccn- 

demos cm 1970 uma comparagao do campo magnebico. registrado nos Ob- 

servatories do Vassouras c Tatuoca, com o campo registrado cm scte 

localidadcs situadas na faixa do equador magnctico; Fortaloza, To- 

•rcsina, Floriaho, Carolina, Concciqao do Araguaia, Porto Macional 

e Ribcirao Agua Branca. Foi feita tambcm a conparaqao do campo ontre 

ostas sobc. localidadcs c o Obsorvatorio peruano dc Tluancayo, ta!'i- 

bem sltuado proximo do equador. Estc trabalho nao so pormitiu mo- 

dir o cocficionte do amplificaqao da oscilacao magnetica cm nossa 

faixa equatorial, como mostrou quc esta oscilaqao apresenta a mes- 

ma amplitiKlc (anornal) quc ocorrc. na rcgiao andina c na Ilha dc Fer- 

nando do fioronha. 

Em 1959 dispunhamos do ■ AA anos-.dc funcionamonto oontinuo do 

Obsorvatorio do Vassouras. Com.-base -nesso cxtonso fogistro j'-.cmpro- 

Qndomos.-.um-cstudo 'dai-.yariaqao secular do campo magnotico naquola 

cstacao regional. Vorificou~so' quo essa variacao consistia numa 

panto progrossiva, nao rigorosamcntc linear, a qual so suporpunhan 

oscilaqoos pcriodicas, dc amplitude extrcmamentc pcquena. A analisc 

harmonica mostrou quo cssas oscilaqoos so sucediam cm faso com as 

cpocas dc rccrudcsconcia das .manchas solarcc, do tal modo cue a 

maximos consccutivos da atividade solar corrcspcndiam, na varia- 

qao secular, desvios cm scntidos opostos. 0 pcriodo das oscilaqoos 

abrangian, port:into, dois periodos undeccnais das manchas solaros, 

ou re jam 22 anos. Estc rcsultado mostrou quo a invorsao da polaridadc 

magnetica ontre ciclos ccnrocutivos da atividade solar rcflcte-se 

no contido das oscilaqoos da variacao secular magnetica cm torno 

do sou valor mcdio progrecsivo. ' ' 

En 1968-1970 enprocmionos un cstudo da variaqao diurna do camoo 

magnotico no Brasil, comparativamentc com o fenomcno nos paiscs 
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vicinhos. Pnra o osludo no paxs utili^nnoo os rcgisti^os do Vas- 

souras o Tatnoca, conplomontados corn rcgistros fcitos corn o vari- 

ogral'a Asknnla cm onzc cstagocs provisorias, inclusive, fora da 

faixa equatorial, nas cidados do Recife, Bclo Horizonto, Fonta-Fora 
' t 

c Porto Alcgrc. Para a ligaqao con outros paisos, utilisarnos os re- 

gistros do obsorvatprio poruano de Huancayo c dos obscrvatorios 

argentinos do La Quiaca, irilar c Trelcw. Esto trabalho pornitiu 

conhccor os diversos tipo's do variaqao magnetica diurnaquo ocorren 

no pais c' sua distribuii^ao goografica, born cono esbabeleccr nornas 

aproximativas do intcrpolaqao do campo magnotico entro obscrvato- 

rios sul-ancricanos. Esto ultimo problema 6 do -intbrossG nas ooera- 

goos do lovantancnto magnotico, 

0 campo magnotico terrcstre, considcrado quanto a sua morfo- 

logia, c un campo vetorial variavol no tempo e no ospago. Mcssc sc- 

tor a pesquisa consiste ofctivanonte on fixar a distrlbuigao goo- 

grafica do vctor nagnctico na supcrficlo do pais, en cpocas doter- 

ninadas, convcncionalnonto intorvaladas do cinco anos, Fraticamon- 

to a roprcscntacao quinquonai c foita sob a forma do' cartas magnc- 

ticas. 

A inplantagao desto prograna no' Brasil foi foita polo Obscr- 

vatorio llacional en 1952, , o oxigiu urn cstudo prolininar do campo 

magnotico o do sua variacao secular on nais de quinhentos pontos 

goograficos do pais, a saber, om quantbs ja so houvessom feito me- 

didas absolutas, deedo 1880, Ao quadro discrcto do dados magncticos 

ascin construido, foi associada una.rodo do corca de n.oyenta novas 

cstagoos, do caratcr ponnanontc, distribuidas por todos os cstados 
* ' 

c tcrritorios, c ostabclccidas por notodoc atualizados do lovanta- 

ncnto magnotico, ' 

Ate esto mononto (margo, 1977) so foran puplicadas as cartas 

do I960 o 196.5, 0 mptivo dosso atraso foi. o fato do quo, para o 

proccssanonto nunorico daquclas duas cartas, so dispunhanos, na 

cpoca, da computacao clouro-nocanica. 0 computador pornitira agora, 

nantor atualizada a publicagao do nossas cartas magncticas, a par- 

tir da do 1975, Esporanbs quo cssc prograna soja nantiao,' cono for- 

ma do contribuigao do pals para o osclarocincnto•do un aspccto im- 

portant c do connlcxo nroblona do goomagnotisno, 

' " ' 1 ■ 
A rcspoito da influcncia do Sol sobrc o campo goonagnctico, 

3ovantou-so, no conogo do spculo, a scguintc duvida: Produoira un 

oclipsc do Sol una rcdugao na intonsidado do caopo nagnctico ter- 

rcstre? Varias tcntativas para olucidar a qucstao foran fcitas nas 

princirns dccadas do soculo, son quo so chogasso a un rosultado 
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isc-nto dc controvorsia. Chapman calculou a ordem dc grandoza da 

roduqao osporada, nostrando quo, somcntc on condiqoos muito favo- 

ravols dc obscrvacao, soria-possivcl scparar a dirainuta influcncia 

do eclipse, das pcqucnas irrcgularidados fortuitas, incrcntcs ao 

prorrio campo tcrrcstrc, Aprovcitamos o cclip.se solar dc 20 de naio 

dc 1947, para fazcr nais Uma tentativa, "usanrio OS rcgistros do Obr- . 

scrvatorio dc Vassouras. 0 rosultado deste trabalho (publicado no 

"Terrestrial ilagnctism and Atmospheric Electricity.") confirnou quan- 

titativamcntc o desvio prcvisto por Chapman, scm, contudo," podcr-se 

• afirm;.u- quo o desvio obscrvado fosse cfcito cxclusivo do eclipse. • 

Quanto a uma scparaqao nitida dos dois cfcitos supcrpostos, o pro- 

blena continua abcrto, no. scntido do ficar na dopendoncia de uma 

conxirmagao estatistica. 

t ^ 
Outro prbblcma gcofisico quo demanda cooporagap intemacional 

rofcre-sc ao campo da gravidadc tcrrestrc. Urn dos notpdos dc abor- 

dar a questao da forma c dimensocs do -globo tcrrestrc baseia-sc na 

gravimctria, no estudo da distribuigao dos valorcs da gravidade 

tcrrestrc sobrc a supcrficic fisica do plancta. Cora auxillos do 

CHPq e do I-iEC; adquiriraos graviraetros difcronciais raodcrnos, c abor- 

!damos o Icvantaraento graviraetrico do pais para fins cicntificos. 

; rrelirainarraentc foi ostabclccida uma pequena base graviractrica li- 

' g:indo o OK ac alto do Corcovado, para .fins dc controlc instrumen- 

tal. Era 1973,1 ja so achava cstabelccida uraa rede de ccrca de 2000 

'estagoes graviinctricas, distribuidas por toda a area do pais, cxcc- 

tuada provisoriamentc a rcgiao araazonica. Esta rede, progressiva- 

'mentc arapliada, constitui a base para o estudo das anoraalias da 

•gravidadc-tcrrestrc no Brasil, corao contribuigao para o probleraa 

da forma c dimensocs do globo tcrrestrc. 

Os prograraas dc pesquisa sobrc o gcomagnctismo c a gravidade 

tcrrcstrq, rqalizados polo OK, onvolvcrara o cstabclcciracnto dc duas 

grandes redes dc estagoes magncticas e gravnraetricas, cue cobrem 

todo o paxs, atingindo os bordos gcograficos do.nosso tcrritorio, 

. dc nortc a sul, dc leste a oestc. Redes cue se cstondcra dc Boa Vis- 

ta, na frontcira da Venezuela, a Barra do Chui, no extrcmo sul^ dc 

fatal, no extrcmo leste, a Cruzeiro do Sul, na frontcira do Peru, 

i.elo-interior, alguns milharcs dc_ pontos j;cograficos foram fixa- 

. dor. corr.o ■narcc-s do campo ■ magnetico c do-carapo da gravidadesitua- 

dor. cm ci dados, cm vilas, on aJ.dejas, ou ainda esparsoa, dc t'Uitos 

• cm tantos quilomctros, ao Icngo das rodovias. Atravcssan-sc assira 

rcgiocs rusticas, agrccsivas, ncra scinpro sr.lubrcs, dificcis de per- 
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confer, son un atnquo da malaria, ou da filaria, ou uma picada 

do cscorpiao - coino, do fato, acontccou. 

Estc tipo dc trabalho ao vivo, in natura, nccessario aos lan- 

ce's da pesquisa objetiva, cxigiria,'no Brasil, duas ou trcs cqui- 

pos dc tccnicos cspocialisados, quc se mobi]izasscn nun cronogra- 

ma do expodigoos simultancas ou alternadas, visando ao maximo de- 

senvolvimcnto num ninimo do tempo, como cxige a onormidadc gcografica 

a scr investigada. 

No caso do Observatorio , esta tarefa ingonto. tern sido exccuta- 

da por un unico homcm. So urn. ■ ■ 

Embora- oste relate, mais delinoativo do quo■historico, nao 

conportcr rcfcroncias individuals, ou sinto que'estaria conetondo 

una falta dc rcconhocinonto, ou dc justiqa, so neste momcnto silen- 

ciasso, c nao dissossc quo tcria sido inpossivel ao Obscrvatorio 

roalif.ar o quo fcz na area do gcomagnotismo c "da gravimotria, so"'" 

nao fosse a compotcncia, o espirito ciontifico c o dcvotancnto pro- 

,fisslonal do Sr. Joao Gualda, tccnicodo Observatqrio, . 

0 programa dc sisraologia, apcrfcigoado por Morizo cm 1921, 

foi roativado era 1957 com a instalagao dc um' sistcna. triplicb dc 

novos sisnografos .(Sprengnbther) do registro. galvanomotrico. 

En junho de 1968 cntrou en vigor un acordo bilateral con o 

Obscrvatorio dc Lamont (EUA), para o cstudo da propagagao das on- 

das sisnlcas oriundas da faixa tcctonica da cordilhoira dos findes. 

Foran para csso fim instalados nove sisnografos dc tipo especial 

e'edidos por aquelo obscrvatorio. 

0 Onpdcrcnponhou, ri convitc, a missao de coordcnador da cola- 

boragao do. Brasil na canpanha do Ano Gcofisi.co J.nternacipnal (AGI) 

cm 1957j ben cono da Reunino Sul-anoricana dc Gconagnotisno en 1969. 

;A colaboragao do ON no AGI consistiu nuna intensificagao e 

dbsdobrancntos dos sous progranas do Astrononia, Geomagnetisno, Gra- 

vimotria. c Sisnolbgia, * • 

A Rcuniao Sul-ancricaiia dc Geomagnetisno congrcgou no Rio dc 

Janeiro roproscntantes da Argentina, Bolivia, .Chile, Colcnbia c 

Peru, con o objetivo do incrcncntar prograoasdc cooperagao sul-■ 

anorlcana ho sctor dc geomagnetisno, c do cstabclcccr nornas tcc- 

nicas para a unifornizagao dos notodos do obnervagao c calculo. As 

discus:occ .c rcconcndagocs finals tivcran por base una agenda cla- 

borr.da polo ON c aprovada: pola IAGA, - • 

1 C'36■■■o Oi; era a. nnl cai ^ao oni»c-rft-te 

UNICAMP 

ARQUIVO CLE 
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0 cstudo da variagao da latitude do Rio do Janeiro, com base 

nas obscrvaqoos do fenomcno rcalizadas no poriodo 1924-1931, le- 

vou-nos a abordar algumas qucstocs cspccificas rclacionadas com 

•aquela pesquisa. 

Einpreond'ornos um recxame do probloraa das oscilaqocs intcrnas 

do oixo da Terra na hipotcsc do planota rigido, visando a situar 

a aproximaqdo euleriana no piano da observaqao astrononica. Estc' ' 

trabolho, roduzido ao sou aspecto matcraatico, foi aproscntado como 

tcso de livre doconcia na Escola Politecnica do Rio do Janeiro, 

com o titulo do "Oscilaqoes internas do cixo da Terra suposta ri- 

gid a" . A intcgraqao das equagocs do movimento foi feita polo metodo 

do aproximaqoes sucessivas de Picard. 

V/ 
0 volume dc calculo numorico a efetuarpara se obter a nosicao 

A > 
aparentodas estrelas observadas, num total de cerca do 26000 ob- 

scrvagoos, contrastava assustadoramcnto, ha cinquenta anos passa- 

dos, com a cscasscz de moios para a contrataqao do auxiliares. Ssta 

situaqao lovou-nos a introduzir iimd simplificaqao nos metodos' clas- 

sicos dc rcduqao ao dia, A simplificaqao consistiu em ofctuar o cal 

culo diroto dos fatores de reduqao (fatorcs do Kimura) somcnte para 

un dos sete anos de observaqao, e calcular os valores corresponden- 

tcs aos anos restantcs por via preccssional, isto e," levando em 

conta o ofcito da proccssao astronomica sobre as equaqoos de Kimura 

Este trabalho, apresentado tambcm como teso de concurso a cadeira 

dc a'stronoraia na Escola Politecnica, foi publicado com o titulo 

"Sobro o calculo dos fatorcs do Kimura para a reduqao ao dia". 

Foi publicado tambcm sob forma condcnsada em Astronomische Nachrich 

ten. 

.Outro problcma ainda ligado ao mcsmo cstudo referc-se ao con- 

trolc dos crros instrumentais na observaqao da variaqao da latitude 

Trata-so, rcalmcnte, dc variaqocs que se dcscnvolvcm numa faixa que 

.intorcopta a ordem dc grandoza dos crros de observaqao. Verifica- • 

mos quo a influcncia dos crros instruncntais sobro o valor observa- 

do da latitude, cxprirae-so por uma forma quadratics dc quatro varia 

vcis independontes, quo sao os crros dc colimaqao, flexao, inclina- 

ono o azimute. Quanto a avaliaqao do~sou maximo valor absoluto na 

visiahauqa da origom, verificamos quo cssa forma. 6 rcdutivol a uma 

fcrrr.n .quadratica dc apenas duns variaveis independontes, das quais 

uma c o crro cm azimutc, e a' outra c uma- combinnqao linear dos ou- 

tros tros crros. Este rcsultado, tambcm apresentado como tcso dc 

| SMAOli/iU 
1 3J0 OVIUO^A 



21 

concurso a Escola Politocnica, com o titulo do "Estudo da precisao 

do mctodo do Talcott", pcrmitiu um controlo mais facil o mais pre- 

cise da influcncia dos desvios instruraentais sobre as obBerva(jocs 

da varia^ao da' latitude. . ' ' • ••••.. 

A trajetoria de uma cstrela no piano focal do telescopio ge- 

nital e "assimilavei a urn arcc. do parabola, " cuja curvatura e inscn- 

•sivcl a retina do observador, mas 6 Pselitida" polo microraetro adap- 

tado a ocular do instr-umonto, Dai a nccessidade da "corregao do ciir 

vatura", Verificomos quo ossa corroqao podo sor expressa, com a 

nccossaria precisao,cm fun^ao da distancia zcnital media do par 

do ostrclas obsorvado, o quo pcrmitiu outra simplificaqao no rae- 

todo classico do redu^ao.. Uma nota foi publicada em Astronomischo 

ICaclirichten con o titulo "On the computation of the reduction to 

the meridian in latitude observations". • 

Ate 1936 o OK era.a unica instituiqao astronomica oxistente 

ptj. 7.2, 
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no Fais, en atividadc do anbito intcrnacional. Ate aquelc ano, 

portanto, a historia da Astronomia no Brasil idontifica-se com a 

historia do pnoprio Obscrvatorio Nacional. . 

Uma publicaqao'roccnto, oditada pcla Secrctaria do Planeja-- 

nonto da Frcsidoncia da Republica e polo Ministerio da Educaqao 

e Cultura, intitulada ASTRONOMIA (1974), assinala o ano do 1957 

comb marcante" do inicio do "Hodcrna Astronomia Brasileira". A Mo- 

dcrna Astronomia Brasileira consistc, em sintcse, na rcalizagao 

dos projetos o programas astrononicos em curso no Brasil, a par- 

tir dc 1957, o afetos as seis seguintos instituiqoes nacionais: 

Obscrvatorio Nacional (ON), Instituto Astronomico c Gcofisico da 

Univcrsidadc do Sao Paulo (IAG), Ccntro do Radioastronomia c As- 

trofisica Mackenzie (CRAAPI) , Instituto Tecnologico do Acronautica 

(ITA), Univcrsidadc Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS) e Uni- 

versidado Federal dc Minas Gcrais (UFP:G). 0 autorizado documonta- 

"rio rolaciona 60 linhas dc j)csquisa, ligadas a publicaqao do arti- 

gos cm rcvistas dc circulaqao intcrnacional em grandc quantidadp. 

0 mcsmo trabalho incumbo-se do dcscrovcr o campo .do aqao e" 

a produtividadc das instituiqocs IAG, CRAAF, ITA, UFRGS e UFI-'G, 

a partir dos rcspcctivos inicios de atividadc. Escapa, portanto, 

ao amhitc dosto nosso alinliavo historico, qualquor refcrencia ou 

comcntvario sobro os projetos e as realizaqoos das cinco roferidas 

instituiqoos. Quanto ao.QN, o prescnto rclato necessariamcnte se 

estendo ate, o sbmcntc ate, 1967, ano da minha aposcntadoria cora- 

pulsoria, o quo mo leva a fazer uma incursao involuntaria, de dez 

onos, na nova scara. ' • 

Em rcsumo, a politica do Obscrvatorio Nacional scmpro consistiu, 

polo monos ate 196?, cm doscnvolvcr sua atividadc cicntifica sob tros 

pontos de vista. 0 primciro diz rcspeito aos problomas do coordcnagao 

da pcscuisa astronbmica ou gcofisica, is'to e, a nccessidadc da coopc- 

raqao para o csclarecimcnto dc .certos fenomenos.. Implica-sc, sob cstc 

aspccto, a obrigatoriodadc dc cada obscrvatorio nacional, cm partici- 

par dos movimcntos intcrnacionais.de bedquisa criadosoouisugcridps pcla IAU 

International Astronomical Union, c pcla IUGG, International Union 

of GooPosy and Geophysics. 0 objctivo uiostc caso c a cxccugao dc pro- 

grams ospccificos locais, mas ncccssarios para a obtcncao do rcsul- 

ta.dos globais. Esto c o aspccto cm quo o Pars so faz alvo dc aprccia- 

qao pro- partc da comunidadc cicntifica. . . . ■ 

0 s cyan do ponto dc vista iiiplica a rcalizaqao dc pesquisas por 

• iniC'a siva propria, ao sabor da vocaqao individual. O-tcrcciro, 
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onrim, ntondc a situacoos cvcntuals," sob a forna dc acordos bila-* ' 

tcrais para a cxocugao do trabalhos cspccificos do rautuo intoOrcs- 

so, ontro-instituigocs ou pcsquisadorcs. 

A atividadc do Obsorvatorio Macional, quanto "aos dois primci- 

ros aspcctos, foi rolatada ncsta rapida focalizagao do passado, 

Quanto a acordos bilatoraid",. eao 03 sofpiintcs os obsorvatorios o ■ . 

instituigocs coin quo ,o ON top mantido colaboragao do carater even- 

tual: Groemvich - V/ashington - Mizusawa - Lanont Institut ftir Gco- 

physik und motcorologie (Univ. dc Braunschweig) - Intornational As- 

sociation of Goonagnctism and Acronoray:;-' Goophysikalisches Institut 

• do Gdttingen - Institut dc Physiquo du Globo (Paris) -■ Do Danslco I'c- 

'toorologiske Institut (Gopcnhaguc) - Geophysical Institut(Univ. dc 

Tokyo) - Imperial Collcgo of Scicnco and TEchnology (Londros) - Geo- 

physical Institute (Univ. do Alaska) - U.S. Naval Oceanographic Of- 
♦a 

ficc - Obsorvatorio do Huancayo (Peru).- Inter American Geodetic Surve 
» 

A conclusao doste rotrospocto coincido com a entrada no prclo 

do trabalho "Variagao da latitude do Hio do Janeiro, 1924.3 - 1931,3). 

Margo 1977, 

Lelio I; Gama 


