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OLIMPÍADA  BRASILEIRA  DE  ASTRONOMIA E ASTRONÁUTIC A  -  OBA 
Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle – Coordenador Nacional da OBA 
Instituto de Física – Universidade do Estado do Rio de Janeiro  - UERJ 
Rua São Francisco Xavier, 524/3023-D, Maracanã. 
20559-900 Rio de Janeiro – RJ 
Tel/fax (21) 2587-7150, Cel. (21) 8272-3810, Tel (21)3521-8489, FAX (21) 2258-0586  
E-mail: oba@uerj.br ou canalle@uerj.br, http://www.oba.org.br 

 
Rio de Janeiro, 4 de maio de 2007. 

 
Caro(a) Professor(a) Representante da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. 
 
1. GABARITOS. Conforme divulgado anteriormente, anexo estão os gabaritos das provas da Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Assim como fizemos com as provas, só enviamos o gabarito da 
prova para o nível de escolaridade que foi declarado na Ficha de Cadastro do Professor Representante da 
OBA, ou seja, escola que só tem alunos do nível 1 e 2 está recebendo os Gabaritos dos níveis 1 e 2. Escola 
que tem todas as séries do ensino fundamental estão recebendo os Gabaritos das provas dos níveis 1, 2 e 3. 
Escola que só tem ensino médio está recebendo só o Gabarito da prova do nível 4. Escolas que têm todo o 
ensino fundamental e o médio estão recendo os 4 gabaritos e assim por diante. As definições de níveis 
foram dadas na longa carta circular que seguiu junto com as provas.   
 

2. DIVULGAÇÃO. Solicitamos que divulgue o mais rapidamente possível os gabaritos para os alunos. Se 
possível, poderiam ser reunidos e cada uma das questões poderiam ser corrigidas e discutidas.   
 

3. OUTROS GABARITOS. Se você quiser receber o(s) gabarito(s) ou a(s) prova(s) dos outros níveis, você 
pode conseguir pela internet, em nossa home page http://www.oba.org.br, ou então nos pedindo por tel/fax. 
(21) 2587-7150 ou e-mail (oba@uerj.br). 
 

4. CORREÇÃO DAS PROVAS. Conforme divulgado, o professor representante da escola junto à OBA e 
seus colaboradores devem corrigir as provas dos alunos da sua escola. O valor das questões está escrito em 
cada questão. Quando a resposta não estiver inteiramente correta, fica a critério do professor que corrige a 
prova dar os décimos que considerar adequado.  
 

5. PRAZO PARA ENVIO DAS PROVAS.  A lista de notas, disquete e as provas devem ser postadas até o 
dia 06 / 06 / 07, IMPRETERIVELMENTE . Após esta data ainda poderemos receber as provas, mas elas 
estarão em segunda prioridade.  
 

6. FICHA DE CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS PARA E SCOLAS SEM COMPUTADOR. 
Veja as detalhadas explicações dadas na carta circular que seguiu junto com as provas.   
 

7. LISTA DOS PROFESSORES COLABORADORES DA OBA PARA ESCOLAS SEM 
COMPUTADOR. Veja as detalhadas explicações dadas na carta circular que seguiu junto com as provas.  
 

8. FICHA DE CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS PARA E SCOLAS COM 
COMPUTADOR. Veja as detalhadas explicações dadas na carta circular que seguiu junto com as provas. 
Caso tenha perdido esta carta circular ela pode ser baixada do link: 
http://152.92.4.67/downloads/CEDXOBA.pdf .  Se por algum motivo o software (arquivo) que está no 
disquete enviado com as provas não abrir em seu computador (pode ter sido danificado pelos correios ou 
por outros motivos), tente copiar todo o conteúdo dele para um diretório aberto exclusivamente para isso em 
seu computador. Talvez ali ele abra normalmente.  Se ainda assim não abrir, solicitamos, então, a gentileza 
de baixa-lo (OBA.EXE) pela internet da nossa home page, no link: 
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http://152.92.4.67/paginas.php?p=downloads .  Concluída a digitação dos nomes, notas, etc, de alunos e 
nome, função, etc, dos professores colaboradores, é extremamente importante copiar de volta para o 
disquete (ou outro qualquer) os arquivos gerados pelo software OBA.EXE, que são: ArqAlunos.txt,   
ArqColaboradores.txt   e   ArqEscola.txt. É imprescindível que estes nomes não sejam alterados.   
 

9. LISTA DOS PROFESSORES COLABORADORES DA OBA PARA ESCOLAS COM 
COMPUTADOR. Veja as detalhadas explicações dadas na carta circular que seguiu junto com as provas e 
as informações dadas no item acima deste. Para iniciar a digitação dos dados na planilha do disquete é 
obrigatório entrar com o CÓDIGO DA ESCOLA NA OBA , e este código está na etiqueta do disquete e 
também em frente ao nome da escola nas etiquetas das provas e na etiqueta do envelope. Favor não esquecer 
de digitar o nome do professor representante da OBA na escola, o nome do diretor e dos demais 
colaboradores da escola junto à OBA, quer sejam professores, ou não.   
 

10. Observação: listagem de notas sem as respectivas provas não terão validade! Assim sendo, solicitamos 
que não enviem listagens de nomes e notas via fax ou por e-mail, mas sim somente JUNTO COM AS 
PROVAS.  
 

11. ENVIO DAS PROVAS. Depois de corrigidas todas as provas com os gabaritos recebidos, selecione as 
provas com as 10 maiores notas de cada nível e, juntamente com a ficha de controle de inscrições dos 
alunos, na qual constam todas as notas de todos os participantes, remeter, preferencialmente por sedex, 
para a Coordenação da OBA no endereço ao abaixo. Não envie para o endereço: R. Botucatu, 56/501. 

ENDEREÇO PARA ENVIO DAS PROVAS, DISQUETE, LISTAS, ETC DA X OBA: 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
12. PRAZO PARA ENVIO DAS PROVAS.  A lista impressa de notas, as provas, lista de colaboradores, 

disquete, etc devem ser postadas até o dia 06 / 06 / 2007, IMPRETERIVELMENTE. Após esta data 
poderemos ainda receber provas, mas elas estarão em segunda prioridade.  
 

13. CONFERÊNCIA DAS LISTAGENS. Depois de recebermos e digitarmos a sua lista de alunos e notas, 
bem como a lista de todos os seus colaboradores, vamos enviar para você uma cópia da mesma para que 
você CONFIRA tanto a grafia dos nomes dos alunos quanto as respectivas NOTAS, carga horária, etc. Por 
este motivo, solicitamos que você guarde uma cópia de sua listagem original. Havendo correções a serem 
feitas, você deve realizá-las na própria listagem que enviaremos e remete-las por fax para (21)2587-7150 
ou (21) 2258-0586 ou por correio até a data limite que será determinada na ocasião. Assim sendo, se você 
não receber esta listagem para conferência até o final de agosto é porque não recebemos o seu pacote de 
provas.  
 

14. I OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FOGUETES - I OBFOG - RESULTADOS: Enviamos para todas as 
escolas cadastradas as atividades práticas a serem desenvolvidas ANTES do dia da prova da X OBA, porém, 
se ainda não houve oportunidade para realizar a I OBFOG ainda é permitido que a façam e incluam os 
resultados JUNTO com o pacote das provas que devem nos enviar. Agradeceremos muito se puderem nos 
enviar fotos dos alunos participando da I OBFOG, dos “foguetes”  etc.  Fotos impressas sempre devem ter 
no verso delas a identificação da escola e dos fotografados.  
 

Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle  
X OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA  – X OBA 
Instituto de Física – Universidade do Estado do Rio  de Janeiro  - UERJ 
Rua São Francisco Xavier, 524, Sala 3023, Bloco D, Maracanã. 
20559-900 Rio de Janeiro – RJ 
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15. RELÓGIO DE SOL. Ficaremos muito felizes se puderem nos enviar fotos do relógio de sol que fizeram. 
Fotos impressas sempre devem ter no verso delas a identificação da escola e dos fotografados. Se tirarem 
fotos digitais podem incluí-las num disquete à parte e etiquetar o mesmo escrevendo sobre ele FOTOS. 
Assim que possível colocaremos as fotos no site da OBA. 
 

16. 16) RESUMINDO: Junto com o pacote de provas você deverá enviar:   

 
 

17. Observação. Não envie fax ou email com listas de nomes e notas de alunos, ou cartas com somente a lista 
de nomes e notas de alunos,  pois elas não têm valor. É absolutamente necessário vir juntos todos os 
documentos mencionados no item anterior. 
 

18. AGRADECIMENTO.  Mais uma vez gostaríamos de agradecer o seu empenho, o dos seus colegas, do 
diretor e demais funcionários da escola em prol da realização da Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica. Sem dúvida nenhuma este evento não seria possível sem a sua inestimável, voluntária e 
abnegada colaboração. Assim sendo, a Sociedade Astronômica Brasileira e a Agência Espacial Brasileira te 
agradecem imensamente. 

 
Cordialmente, 

Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle 
Coordenador Nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. 

 
 
 

1) As 10 melhores provas de cada nível. 
2) A lista impressa com os nomes, notas, etc, dos alunos.  
3) A lista impressa com os nomes dos professores colaboradores, etc. 
4) O disquete recebido, mas com a lista de alunos e professores NELE digitados. 
5) O questionário devidamente respondido. 
6) Resultados da I Olimpíada Brasileira de Foguetes (I OBFOG) e fotos, se possível, também 

do relógio de sol. 
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CURSO GRATUITO DE ASTRONOMIA EM SETEMBRO. 
 

Conforme já anunciado na carta circular que seguiu com as provas, no período de 2 a 6 de Setembro 
deste ano, ministraremos um curso de astronomia (período integral) para professores do ensino fundamental e 
médio, na cidade de Passa Quatro, MG.  

O curso será inteiramente gratuito , porém caberá ao participante pagar a sua estadia (a cidade tem 
muitas opções), alimentação e transporte até o local. No intuito de facilitar a sua participação estivemos em 
Passa Quatro e reservamos a Pousada do Verde http://www.pousadadoverde.com.br para nos hospedar 
(incluindo café da manhã e jantar), contudo todas as aulas (e almoço) serão, provavelmente, no luxuoso hotel 
Recanto das Hortênsias (http://www.recantodashortensias.com.br), próximo do centro de Passa Quatro. 
Disponibilizaremos transporte gratuito entre os dois hotéis.  

No Recanto das Hortênsias estarão reunidos todos os astrônomos profissionais do Brasil para sua 
reunião anual e serão eles que ministrarão as aulas. Nesta mesma ocasião vamos reunir 50 alunos nascidos 
depois de 01/01/91, participantes da X OBA, de preferência no nível 4, para ministrarmos um curso e ao final 
uma prova. Dentre estes serão selecionados posteriormente, 5 alunos que representarão o Brasil na Olimpíada 
Internacional de Astronomia de 2008.  

Sugerimos que aqueles que tiverem disponibilidade de tempo (e financeira) e interesse para participar, 
que enviem  a ficha de INSCRIÇÃO  junto com o pacote de provas, também até o dia 06/06/07.  

Podem se inscrever quantos professores desejarem de cada escola, porém, se tivermos mais inscritos do 
que vagas (apenas 50), então escolheremos apenas um por escola.  

Se você desejar usufruir do pacote de hospedagem e alimentação que acertamos com ambos os hotéis, 
então deverá enviar um cheque de R$110 para 30 de junho, outro de R$110  para 30 de julho e outro de R$110 
para 30 de agosto (ou apenas um de R$330 para 30 de agosto).  

Se você é professor de Passa Quatro, ou proximidades, ou não quer usar o pacote de hospedagem acima 
mencionado, não precisa pagar nada, mas ainda assim é preciso enviar um cheque de R$330 para assegurar a 
sua inscrição, o qual será devolvido na sua chegada, porém será descontado se não comparecer ao curso ou não 
cancelar a inscrição até o dia 30 de agosto. Os cheques deverão vir cruzados e nominais a João Batista Garcia 
Canalle, junto com o pacote de provas. No verso de cada cheque deverá constar o nome do inscrito! Se houver 
mais inscritos do que vagas, devolveremos os cheques, obviamente. O programa do curso estará disponível em 
agosto.  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE ASTRONOMIA 
 

Local e data do curso: Passa Quatro, MG, de 2 a 6 de setembro de 2007, período integral. 
 
Nome do(a) Professor(a): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sexo . . . .  
Nome da Escola:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CÓDIGO OBA: . . . . . . . . 

(VEJA O CÓDIGO OBA NA ETIQUETA DO DISQUETE) 
Endereço do prof.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nº . . . . .  
 
Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CEP: . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . Cidade:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Estado: . . . . . . . .   E-mail do prof.  (USE LETRAS DE FÔRMA): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Tel.:( _ _ ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. Cel. :( _ _ ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAX :( _ _ ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Disciplina(s) ministrada(s) ou  função ocupada pelo professor(a): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Justifique abaixo o seu interesse no curso. Esta justificativa será usada no caso de haver mais inscritos do que vagas. 
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GABARITO da Prova do nível 4 
(Para alunos de qualquer série do Ensino Médio) 

X Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – 2007 
Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) - Agência Espacial Brasileira (AEB) 

 

Questão 1) (1 ponto). 
Resposta 1a) As respostas corretas estão apresentadas abaixo. Cada S ou N colocado corretamente vale 0,01. Assim, cada objeto tem 
pontuação que vai de 0 até 0,04, conforme o aluno acertar de 0 até 4 das perguntas. Se acertar todos itens ganha os 0,3 pontos! 

Objeto  1) Orbita o Sol 
diretamente? 

2) Tem forma quase 
esférica? 

3) É dominante em 
sua órbita? 

É um planeta? 
(Sim ou não) 

Pontos 

Vênus S S S S  
Plutão S S N N  
Ceres S S N N  
Lua N S S N  
Ganimedes1 N S S N  
Cometa Halley S N N N  

1 Satélite de Júpiter descoberto por Galileu no século no séc. XVII 
 
Pergunta 1b) (0,3 ponto) Resposta 1b): Pequenos objetos, como por exemplo as pedras que encontramos aqui na Terra, encontram-
se agregados devido à sua estrutura eletromagnética. A gravidade só começa a se tornar relevante quando começamos a lidar com 
grandes massas. Um exemplo disso é que encontramos asteróides ainda não muito grandes com corpos menores orbitando ao seu 
redor, o que prova a capacidade atrativa de sua gravidade. À medida que estes asteróides vão agregando partículas menores, e se 
tornando, portanto, cada vez maiores, menores tendem a ser as irregularidades do objeto, uma vez que a agregação destas partículas 
tende a ser em torno do centro de gravidade do corpo, devido à simetria esférica da Lei da Gravitação Universal de Newton, na qual 
apenas a distância entre os objetos é considerada. Além disto, existe sim o limite em que a gravidade é capaz de romper ligações 
químicas e, isto, na verdade, termina por limitar, por exemplo, a altura das montanhas nos planetas. Assim, a atração gravitacional faz 
com que, quanto mais massa o objeto tenha, mais simétrico ele seja, isto é mais próximo do esférico, dado que a esfera é o sólido que 
representa o lugar geométrico de todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto central. Há muitas possibilidades do 
aluno responder a esta pergunta, mas todas elas devem considerar ou a aglutinação em torno do centro de massa para 
formação dos corpos maiores ou a simetria esférica da atração gravitacional, descrita pela Lei da Gravitação Universal, ainda 
que o termo “simetria esférica” não seja mencionado, ou ambos.  

 
Pergunta 1c) (0,4 ponto) Resposta 1c): O cometa McNaught provém da Nuvem de Oort. Como explicado no comentário desta 
questão, objetos provenientes desta nuvem podem possuir órbitas com qualquer inclinação com relação ao plano da órbita terrestre, o 
que não ocorre para objetos oriundos do Cinturão de Kuiper, com órbitas sempre próximas aos planos das órbitas planetárias. Assim, 
como ele foi visível primeiro num hemisfério e depois no outro, significa que sua órbita estava mais próxima de ser uma órbita polar 
do que estar próxima do plano de translação da Terra. A resposta mais simples, na nossa concepção, se baseia em notar que, caso o 
cometa fosse proveniente do Cinturão de Kuiper, ele teria que ser visível ao mesmo tempo e com a mesma luminosidade nos dois 
hemisférios, dado que os objetos do citado cinturão encontram-se em órbitas próximas do plano de translação da Terra. É claro que, 
numa data qualquer, todos os planetas são observados com a mesma luminosidade em ambos os hemisférios. O mesmo ocorre com o 
cometa Halley, de “curto período”, originário do Cinturão de Kuiper. 
  
Questão 2) (1 ponto) Resposta: A Terra Média é esférica. Exatamente como ocorre com o nosso planeta Terra, de cada hemisfério é 
possível ver estrelas em torno do respectivo pólo. Dependendo do hemisfério em que estamos e de quão próximos ou distantes 
estamos do respectivo pólo, as estrelas estarão mais altas ou mais baixas em relação ao horizonte ou até não visíveis (abaixo do 
horizonte). Por exemplo, quem está sobre o Trópico de Capricórnio, cuja latitude é de - 23,5 graus (o sinal menos representa uma 
latitude ao Sul do Equador), não por acaso a inclinação do eixo terrestre (vide questão 3), pode observar todas as estrelas com exceção 
apenas daquelas que distam de até 23,5 graus do Pólo Norte. Uma curiosidade é que, na Grécia Antiga, a constelação do Cruzeiro do 
Sul não era visível e, portanto, era desconhecida. Além disso, mesmo as constelações visíveis de ambos os hemisférios, aparecem de 
“cabeça para baixo” de um hemisfério para o outro. Neste sentido, as “estrelas estranhas” narradas por Aragorn poderiam ser 
tanto astros que ele nunca tinha observado de seu lugar de origem, quanto constelações observadas de “ponta a cabeça”. 
Basta que o aluno mencione um dos efeitos para que receba todo o ponto da questão. 
  
Questão 3) (1 ponto) Pergunta 3a) (0,2 ponto) Resposta 3a): O evento astronômico representado é o Solstício de Verão no 
Hemisfério Norte (ou Solstício de Inverno no Hemisfério Sul). Portanto, as estações que estão se iniciando são: Inverno no Hemisfério 
Sul e Verão no Hemisfério Norte. A explicação é que o Sol está incidindo perpendicularmente (a pino) sobre o Trópico de Câncer e, 
portanto, os raios solares incidem o menos obliquamente possível no Hemisfério Norte, caracterizando, assim, o início do verão neste 
hemisfério. Basta o aluno citar uma das duas coisas. 
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Pergunta 3b) (0,2 ponto) Resposta 3b): A altura do Sol, como mostra a figura à direita é igual à inclinação do eixo de rotação da 
Terra, isto é 23,5 graus acima do horizonte do pólo. 
 
Pergunta 3c) (0,2 ponto) Resposta 3c): Como indicado na 
figura e discutido no item a, o Sol fica a pino sobre o Trópico de 
Câncer. 
 
Pergunta 3d) (0,2 ponto) Resposta 3d): Não. Como pode ser 
visto da figura, toda a região entre o Círculo Polar Antártico e o 
Pólo Sul encontra-se fora da região iluminada pelo Sol. Na 
figura, a região não iluminada da Terra está destacada (que é a 
metade esquerda da Terra). Como pode ser visto, mesmo quando 
a Terra rotaciona em torno de seu eixo, ao longo de um dia, toda a região abaixo do Círculo Polar Antártico (o que inclui o Pólo Sul) 
não estará iluminada, sendo esta a região de não visibilidade do Sol. 
 
Pergunta 3e) (0,2 ponto) Resposta 3e): Como dissemos no comentário, as estações se devem à inclinação do eixo de rotação da 
Terra. Portanto, naturalmente, a resposta é que não existiriam estações do ano ou, equivalentemente, que existiria apenas uma estação 
do ano. Nesta situação hipotética, o Sol incidiria sempre perpendicularmente apenas no Equador e a temperatura das demais regiões 
do globo seria ditada basicamente pela sua distância dele, não importando se esta região encontra-se no Hemisfério Norte ou Sul e a 
época do ano. Para receber os pontos basta que o aluno diga que não existiriam estações do ano ou que só haveria uma estação. 

  
Questão 4) (1 ponto) Pergunta 4a) (0,3 ponto) Resposta 4a): Esta variação aumenta a duração do dia uma vez que faz com que o 
Sol apareça acima do horizonte mesmo quando ele já se pôs. Assim, quando o Sol verdadeiro já se pôs, no caminho que vai do 
horizonte até 35 minutos de arco abaixo dele, sua imagem refratada aparece ainda acima do horizonte. Mais precisamente 
(raciocinando semelhantemente à resposta do item 4b), quando a borda inferior do Sol está a 35 minutos abaixo do horizonte, a borda 
inferior de sua imagem esta ligeiramente acima do horizonte (menos de 5 minutos acima). Efeito similar se dá quando o Sol nasce, 
acumulando os dois efeitos na duração do dia claro. É claro que basta o aluno responder da forma mais simples, se baseando na idéia 
de que a imagem refratada é sempre deslocada para cima em relação ao horizonte. 

 
Pergunta 4b) (0,3 ponto)  

 
Resposta 4b) A resposta correta é a letra (a). Repare que a deformação ocorre apenas na direção vertical. Além disso, quanto mais 
próximo do horizonte, maior a distorção vertical para cima. Da leitura do gráfico, vemos ainda que o ponto do astro sobre o horizonte 
(altura verdadeira de zero graus) é defletido para uma altura de cerca de 30 minutos de arco, o que é da ordem dos diâmetros aparentes 
tanto do Sol quanto da Lua. 

 
Pergunta 4c) (0,4 ponto) Resposta 4c): Esta questão resume-se a realizar uma conversão entre minutos de arco e minutos de tempo. 
Do gráfico dado acima, sabemos que o Sol aparece tangenciando o horizonte quando, na verdade, sua borda inferior está a 35 minutos 
de arco abaixo dele (e, portanto, sua borda superior a cerca de 5 minutos de arco do horizonte). Assim, tanto no nascer como no pôr, o 
Sol ganha 35 minutos de arco, somando um ganho de 70 minutos de arco no total, o que melhor compreendemos se convertermos este 
valor em tempo. Como foi dado, a razão de conversão entre horas e graus de arco é de 15, de forma que 1 minuto de relógio equivale a 
15 minutos de arco. Logo o tempo pedido é t = 70/15 = 4,6666... = 4,7 minutos de tempo. 

  
Questão 5) (1 ponto) Pergunta 5a) (0,4 ponto - 0,2 cada item) Resposta 5a):  
i) Abaixo apresentamos as contas. Primeiro iguala-se a força gravitacional à Segunda Lei de Newton para o movimento circular da 
estrela, considerando-se a expressão da aceleração centrípeta dada. 

 
Isolando v2 no primeiro membro, substituindo o valor de XCM e simplificando, obtemos: 

 
Extraindo a raiz quadrada e retirando M P da raiz, chegamos a 

θθθθ

θθθθ
90-θθθθ 

90-θθθθ 
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ii) Substituindo XCM e a velocidade v obtida na expressão dada para o período, temos 
 

 
 
Cancelando o M P do numerador com o do denominador, invertendo a raiz quadrada e passando os termos para dentro da raiz, obtemos 
 

 
 

Pergunta 5b) (0,3 ponto, 0,1 cada item) Resposta 5b): Inserindo os valores dados na fórmula apresentada anteriormente para o 
centro de massa e simplificando, obtemos 

 
 
Logo, o centro de massa encontra-se dentro da estrela (lembre-se que o raio do Sol é de cerca de 700.000 km).  
Calculemos, agora, a velocidade da estrela. Para tal, iremos utilizar a expressão que fornece o quadrado da velocidade em função da 
massa do planeta e da distância ao centro de massa, uma vez que já possuímos o valor de XCM e isto irá simplificar as contas a serem 
realizadas. É claro que o aluno poderá utilizar diretamente a fórmula do item 5a, devendo chegar, entretanto, aproximadamente ao 
mesmo valor final. É claro também que diferentes formas de cálculos e aproximações podem levar a valores ligeiramente diferentes, 
mas a ordem de grandeza deve ser mantida.  
 

 
 
Repare que esta velocidade equivale a cerca de 215 km/h, ou seja um carro de Formula 1 consegue atingir velocidades superiores a 
esta. Assim, você deve imaginar que a detecção desta velocidade utilizando o efeito Doppler deve exigir instrumentos de grande 
precisão. De fato, o trabalho de detecção de planetas extra-solares tem sido levado a cabo com a utilização de grandes telescópios 
construídos a partir da década de 1990 e de instrumentação igualmente precisa. 
 
Da mesma forma, vamos calcular o período utilizando a expressão mais simples. É claro que o aluno poderá utilizar a expressão 
deduzida no item 5a, devendo chegar a um resultado próximo.  
 

 
 
ou seja, um período de pouco menos de seis dias. É em virtude de apresentar um período tão curto que esta classe de planeta é mais 
facilmente identificável, pois períodos mais longos exigiriam um acompanhamento igualmente mais longo do mesmo objeto (o que é 
bastante difícil de se conseguir em grandes telescópios, pois eles são “disputados” por cientistas de todo o mundo, sendo os custos de 
sua operação bastante elevados). 
  
Pergunta 5c) (0,3 ponto) Resposta 5c): Repare que a velocidade do Sol, no sistema Sol-Júpiter, equivale a pouco mais de 45 km/h, o 
que torna muito mais difícil, com a tecnologia atual, de ser detectada pelo Efeito Doppler. Assim, um dos fatores que possibilita a 
detecção pelo método citado é que a estrela possua o módulo da velocidade grande o suficiente para ser detectada através do efeito 
Doppler. Isto, por sua vez, está diretamente relacionado à massa do planeta (como mostrado na fórmula da velocidade da estrela 
deduzida no item a). Outro fator que retarda a detecção de planetas tipo o nosso Júpiter (isto é um “júpiter frio”) é o grande período do 
movimento, o que exigiria observações cobrindo vários anos ao invés dos poucos dias necessários para um júpiter quente. Sendo o 
período de translação do movimento estelar (que é igual ao do movimento do planeta em torno do centro de massa) pequeno o 
suficiente, o movimento da estrela pode ser visto por completo o que diminui o tempo necessário para detecção do planeta. Para ter 
todos os pontos, basta que o aluno cite um dos dois fatores mencionados, isto é, que a detecção é favorecida pelas grandes velocidades 
da estrela ou pelo curto período do movimento. 
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Questão 6) (1 ponto - 0,05 cada item certo)                                                                                                     Resposta: 
 

1 O Hubble é o único telescópio no espaço F 
2 Em virtude da refração, o período luminoso do dia é mais curto F 
3 No Equinócio de inverno o Sol fica a pino no equador F 
4 O Sol nasce no Círculo Polar Antártico no Equinócio de Março F 
5 Plutão deixou de ser considerado planeta porque Caronte, sua maior lua, é muito grande. F 
6 A Lua possui uma órbita paralela ao Equador terrestre F 
7 A luz se comporta ou como onda ou como partícula V 
8 Corpos com massa diferente de zero podem chegar à velocidade da luz F 
9 Cometas de longo período são originários do Cinturão de Kuiper F 
10 Cometas com órbitas bem distantes da Eclíptica provém da Nuvem de Oort V 
11 Ceres foi promovido a planeta anão pela IAU V 
12 Entre os trópicos e os pólos o Sol nunca fica a pino V 
13 Acredita-se hoje que o universo esteja em expansão acelerada V 
14 A composição do universo é de aproximadamente 70 % de matéria escura, 25 % de energia 

escura e 5 % de coisas que conhecemos, como radiação e matéria. 
F 

15 Quase a totalidade dos planetas extra-solares descobertos são de tipo júpiter quente V 
16 Eris possui uma lua chamada Disnomia  V 
17 A refração é tratada em física pela lei de Snell-Descartes V 
18 Um raio de luz ao passar de um meio de maior índice de refração para um de menor índice, 

se aproxima da normal (perpendicular a superfície limítrofe entre os meios) 
F 

19 Durante o dia, o céu é azul em virtude do espalhamento da luz na nossa atmosfera V 
20 Eclipses ocorrem se a Lua estiver no plano de translação da Terra, mas não necessariamente. V 

 
  
 
Questão 7) (1 ponto) Pergunta 7a) (0,5 ponto, 0,1 cada item correto) Resposta 7a) Como dissemos, as trajetórias devem ser 
paralelas ao Equador Celeste, isto é a projeção do Equador no fundo de estrelas (esfera celeste). Assim, o aluno precisa identificar a 
posição do Equador Celeste em cada latitude. As respostas corretas estão dadas a seguir: 

 
 
Pergunta 7b) (0,5 ponto – 0,2 cada constelação assinalada corretamente e 0,1 se explicado corretamente) Resposta 7b): A Lua 
jamais poderá estar nas constelações de Órion e do Cruzeiro do Sul, pois elas não são constelações zodiacais, isto é não se 
encontram na região do céu que intercepta a projeção do plano de translação da Terra (Eclíptica). 
 
  
 
Questão 8) (1 ponto) Questão 8a) (0,25 ponto) Resposta 8a): O enunciado estabelece que o ponto de altitude máxima é denominado 
de apogeu.  Conforme mostrado na figura (eixo vertical à direita) o apogeu se dá numa altitude de 407 km.  A escala horizontal 
superior mostra que o apogeu é atingido aos 335 segundos de vôo.  Ambos os valores podem ser facilmente identificados na Figura.  
Portanto: Apogeu = 407 km   e   Tempo =  335 segundos 
 
Questão 8b) (0,25 ponto) Resposta 8b): O enunciado da questão menciona a existência de três forças: empuxo, arrasto e peso.  De 
acordo com o enunciado, a força da gravidade (peso) está presente durante todo o vôo.  O arrasto está presente quando o foguete se 
move na parte mais densa da atmosfera terrestre, ou seja, abaixo dos 90 km.  Quanto à força de empuxo, o enunciado estabelece que 
ela somente se faz presente durantes os 62 segundos iniciais do vôo.  No texto da questão são estabelecidas as condições sob as quais é 
gerado o ambiente de microgravidade, quais sejam: ausência da força de arrasto e da força de empuxo.  Considerando-se que a força 
de empuxo cessa aos 65 km e que o arrasto é desprezível acima de 90 km, tem-se que durante todo o intervalo de tempo em que o 
foguete estiver voando acima de 90 km de altitude, o arrasto será nulo.  Analisando a Figura fornecida, tal ocorre entre os pontos A e 
B da trajetória.   A escala horizontal superior mostra que para o ponto A corresponde o instante de vôo igual a 80 segundos, enquanto 
o ponto B a 595 segundos.  Conseqüentemente, o intervalo de tempo sob o qual são criadas as condições de microgravidade é:  595 – 
80 = 515 segundos.  Como a resposta tem que ser dada em minutos, este valor deve ser dividido por 60.  Dessa forma, tem-se 8,5 
minutos, aproximadamente.  Os alunos que oferecerem a resposta em segundos deverão obter apenas metade da questão, isto é, 0,125 
ponto.  Resposta 8b): Tempo de microgravidade = 8,5 minutos  
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Questão 8c) (0,5 ponto) Resposta: O alcance é definido como a distância 
entre o ponto de lançamento (C) e o ponto de impacto (D).  O enunciado 
estabelece que o plano de vôo está contido no plano do Equador terrestre.  
Portanto, além de usar as informações contidas no enunciado, o aluno 
deverá ter conhecimentos básicos de geometria para relacionar os ângulos 
de longitude (fornecidos na Figura) ao cálculo do arco da circunferência.  
Para tanto, supõe-se que o aluno precise  rabiscar uma figura semelhante à 
mostrada ao lado.   
A partir de então, existem pelo menos duas possibilidades de solução. 
 

Primeira Possibilidade: O alcance é dado pelo comprimento do arco CD.  
Da geometria, o comprimento do arco CD é igual a R × θ, onde R é o raio 
da Terra (dado fornecido, R = 6.400 km) e θ é o ângulo que determina o 
arco CD.  De acordo com a Figura, o foguete é lançado da longitude 44o 
(Ponto C) e impacta no mar na longitude de 41o (Ponto D).  Portanto, ele percorreu um ângulo equivalente a 3o.   Para o cálculo do 
comprimento do arco, é necessária a transformação do ângulo de graus para radianos.  Dessa forma, tem-se 

radianos60180
3

0

0 ππθ =×= . Portanto,   606400 π×=CD .    

Assumindo π ≈ 3, tem-se 320400.6400.6 20
1

60
3 =×=×=CD .  Portanto, o alcance do foguete é de 320 km. 

Segunda Possibilidade: 
 

Baseado nas informações fornecidas pode ser calculado o perímetro em torno do Equador terrestre.  Da geometria tem-se que: 
Perímetro do circunferência = kmR 400.38400.6322 =××=××π .   

A partir de uma regra de três simples tem-se que 

Portanto: CD = km320
360

400.383 =×
 

 
Ainda dentro desta possibilidade, o aluno poderá partir da informação de que o perímetro da Terra, medido no plano do Equador, é de 
40.000 km.  Neste caso, a regra de três fica: 
 

Obtendo: CD = km333,333
360

000.403 =×
 

 
Quaisquer dos três procedimentos acima devem ser considerados corretos.  Os alunos que errarem nas contas e/ou unidades deverão 
obter apenas metade da pontuação. 
 
Resposta 8c): Alcance = 320 km  
  
Questão 9) (1 ponto) Questão 9a) (0,25 ponto) Resposta 9a):   
O raio do apogeu pode ser obtido diretamente pela aplicação da fórmula, ou seja: Ra = 5.000 × (1+0,3) = 5.000 × 1,3 =  6.500 km.   
 
Resposta 9a): Ra = 6.500 km  
 

Questão 9b) (0,25 ponto) Resposta 9b): 
O raio do perigeu pode ser obtido diretamente pela aplicação da fórmula, ou seja: Rp = 5.000 × (1-0,3) = 5.000 × 0,7 =  3.500 km.   
 
Resposta 9b): Rp = 3.500 km  
 
Questão 9c) (0,5 ponto) Resposta 9c): Considerando-se que o raio do perigeu (3.500 km) é menor que o raio da Terra (6.400 km) 
haverá colisão deste com a Terra.  Aqueles que não justificarem a resposta deverão obter apenas 0,25 ponto. 
  
Questão 10) (1 ponto) Comentários: Questão 10a) (0,5 ponto) Resposta 10a): Justificativas: A imagem (a) é a mais antiga (1973) 
e a (b) é a mais recente (2001).  Um dos indicadores é o grande aumento do tamanho da mancha urbana da cidade de Manaus; outro 
indicador é o aumento do desmatamento fora da mancha urbana, representado em tonalidade clara (contrastando com a tonalidade 
escura das áreas de florestas), ao longo de estradas (tonalidade clara e formas retilíneas). 
 
Questão 10b) (0,5 ponto) Resposta 10b): Na escala 1:1.000.000 cada 1 cm na imagem corresponde a 1.000.000 cm no terreno, o que 
equivale a 10.000 m, ou seja, 10 km. Nesta escala, portanto, o quadrado de 2 cm mostrado na imagem corresponde, no terreno, a um 
quadrado de 20 km de lado. Desta forma, a área compreendida no interior do quadrado tracejado na figura é dada por: A = 20 × 
20 = 400 km2. 
Resposta 10b): Área = 400 km2  

360o ---------- 38.400 
    3o ----------    CD 

360o ---------- 40.000 
    3o ----------    CD 


