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A Seqüência principal
þ Sabemos, dos modelos estelares, que a SP representa

estrelas em equilíbrio estável em função de sua
massa

þ Essa fase corresponde tipicamente a 90% da vida da 
estrela – é a fase de queima de H

þ Também sabemos que há um intervalo finito de 
massas que, após o colapso, pode efetivamente
transformar-se em estrelas.

þ A comprovação observacional do item acima vem da 
existência de objetos como Eta Carinae e anãs
marrons. 
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Função de massa inicial
þ Função empírica que descreve a distribuição inicial de 

massa de uma população de estrelas
þ PDF para a massa com a qual uma estrela entra na ZAMS
þ A massa de uma estrela (e, em menor grau, sua composição 

química) determinam seu caminho evolutivo subsequente. 
þ Questão chave em evolução estelar: como são determinadas 

as massas estelares? 
þ Questão chave também no desenvolvimento de uma teoria 

da formação estelar.
þ Origem das massas estelares => função de massa inicial 

(FMI). 
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Função de 
massa inicial

þ Forma conveniente de parametrizar o número relativo de estrelas em 
função de sua massa.

þ Introduzida inicialmente por E. Salpeter em 1955
þ Ferramenta de diagnóstico em estudos de aglomerados
þ De fato, a maioria dos problemas na astrofísica moderna pode ser 

"resolvida" invocando uma FMI que varia de uma forma específica. 
✓ Cor, luminosidade e tempo de vida dependem da massa inicial
✓ Para massas pequenas, a FMI define a distribuição de massa da Via 

Láctea e o número de objetos subestelares que se formam. 
✓ Nas massas intermediárias, a FMI controla o enriquecimento químico 

do meio interestelar. 
✓ Em massas maiores, a FMI estabelece o número de supernovas de 

colapso do núcleo que ocorrem e, portanto, o feedback da energia 
cinética.
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þ Formas funcionais
✓ Original (Salpeter): 

✓ Na forma de um espectro de massas: 

✓ Com 
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Função de 
massa inicial

�(m) = dN/dm / m�↵

<latexit sha1_base64="hnoylSQ4QhLKt/8Z2Uxcd+6VTMA=">AAACDXicbVDLSgMxFM34rPU16tJNsAp1YZ2RgroQim5cSQX7gE4tmUzaCU1mQpIRytAfcOOvuHGhiFv37vwb03YW2nogcDjnXm7O8QWjSjvOtzU3v7C4tJxbya+urW9s2lvbdRUnEpMajlksmz5ShNGI1DTVjDSFJIj7jDT8/tXIbzwQqWgc3emBIG2OehHtUoy0kTr2vodDCov8EF7A4OY44NATMhY6hvw+PfIQEyEaduyCU3LGgLPEzUgBZKh27C8viHHCSaQxQ0q1XEfodoqkppiRYd5LFBEI91GPtAyNECeqnY7TDOGBUQLYjaV5kYZj9fdGirhSA+6bSY50qKa9kfif10p096yd0kgkmkR4cqibMGjCjqqBAZUEazYwBGFJzV8hDpFEWJsC86YEdzryLKmflNxy6fy2XKhcZnXkwC7YA0XgglNQAdegCmoAg0fwDF7Bm/VkvVjv1sdkdM7KdnbAH1ifP/vOmk4=</latexit>

�(log m) = dN/d(log m) / m��

<latexit sha1_base64="0CWbkwb0c18f0jD4Z+qnH9XCphw=">AAACF3icbVBLSwMxGMzWV62vVY9egkWoB+uuFNSDUPSgJ6lgH9CtJZtN29BksyRZoSz1V3jxr3jxoIhXvflvTNsVtDoQmMx8H8mMHzGqtON8WpmZ2bn5hexibml5ZXXNXt+oKRFLTKpYMCEbPlKE0ZBUNdWMNCJJEPcZqfv9s5FfvyVSURFe60FEWhx1Q9qhGGkjte2iV+lRWGCie8d34QkMLveD75sXSRFpAflNsuedI87RsG3nnaIzBvxL3JTkQYpK2/7wAoFjTkKNGVKq6TqRbiVIaooZGea8WJEI4T7qkqahIeJEtZJxriHcMUoAO0KaE2o4Vn9uJIgrNeC+meRI99S0NxL/85qx7hy1EhpGsSYhnjzUiRk0YUclwYBKgjUbGIKwpOavEPeQRFibKnOmBHc68l9SOyi6peLxVSlfPk3ryIItsA0KwAWHoAwuQAVUAQb34BE8gxfrwXqyXq23yWjGSnc2wS9Y7193OJ5N</latexit>
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3↵ = �+ 1

<latexit sha1_base64="/S8DFazBwogTE4RI0+9qnv43UWM=">AAAB/HicbVDLSgNBEJz1mcRXNEcvg0EQhLArgnoQgh70GME8MLuE3skkGTKzO8zMiiHE//DkxYMi4s0P8ebX6ORx0MSChqKqm+6uUHKmjet+OXPzC4tLy6l0ZmV1bX0ju7lV0XGiCC2TmMeqFoKmnEW0bJjhtCYVBRFyWg2750O/ekuVZnF0bXqSBgLaEWsxAsZKjWzOBy47gE+xfwFCAN7HXiObdwvuCHiWeBOSL6blw8373Xepkf30mzFJBI0M4aB13XOlCfqgDCOcDjJ+oqkE0oU2rVsagaA66I+OH+BdqzRxK1a2IoNH6u+JPgiteyK0nQJMR097Q/E/r56Y1nHQZ5FMDI3IeFEr4djEeJgEbjJFieE9S4AoZm/FpAMKiLF5ZWwI3vTLs6RyUPAOCydXNo0zNEYKbaMdtIc8dISK6BKVUBkR1EOP6Bm9OPfOk/PqvI1b55zJTA79gfPxA0zMlv0=</latexit>
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þ Formas funcionais
✓ Miller-Scalo (1979) – truncamento para M < 0,5 MSol

✓ Kroupa (2001)

✓ Chabrier (2003)

➢ Estrelas individuais

➢ Sistemas estelares
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Função de 
massa inicial

⇠(m) = m�↵

<latexit sha1_base64="ki9UDado0nx7kgLtfExPDMZOKKA=">AAAB/XicbVDLSgMxFM3UV62v8bFzEyxCXVhmpKAuhKIblxXsAzpjyaSZNjTJDElGrEPxV9y4UMSt/+HOvzFtZ6GtBy4czrmXe+8JYkaVdpxvK7ewuLS8kl8trK1vbG7Z2zsNFSUSkzqOWCRbAVKEUUHqmmpGWrEkiAeMNIPB1dhv3hOpaCRu9TAmPkc9QUOKkTZSx97zHmiJH8ELyO/SYw+xuI9GHbvolJ0J4DxxM1IEGWod+8vrRjjhRGjMkFJt14m1nyKpKWZkVPASRWKEB6hH2oYKxIny08n1I3holC4MI2lKaDhRf0+kiCs15IHp5Ej31aw3Fv/z2okOz/yUijjRRODpojBhUEdwHAXsUkmwZkNDEJbU3ApxH0mEtQmsYEJwZ1+eJ42Tslspn99UitXLLI482AcHoARccAqq4BrUQB1g8AiewSt4s56sF+vd+pi25qxsZhf8gfX5A/HRlEk=</latexit>

↵ = 0, 3 (m < 0, 08)

↵ = 1, 3 (0, 08  m  0, 50)

↵ = 2, 3 (m > 0, 50)

<latexit sha1_base64="fn1p4Vq1cnECUmRMLTQ6fwKDyOw=">AAACX3icbVHvSwIxGN5dPyw1u+pT9GUkhYHIrowKKqS+9NEgNfBEdnPqaLs7tl0gh/2RfQv60n/STi3UemHw7Hme9932zI84UxqhD8teWV1bz2xsZnP5rcK2s7PbVGEsCW2QkIfy2ceKchbQhmaa0+dIUix8Tlv+y32qt16pVCwMnvQooh2BBwHrM4K1obrOq4d5NMTwGN5AVD57eyslnhRQjOG12aPLE+h52TmPO/GkCvQ4hT/mFKPyOVq2ny6MvP31dJ0iqqBJwb/AnYEimFW967x7vZDEggaacKxU20WR7iRYakY4HWe9WNEIkxc8oG0DAyyo6iSTfMbwyDA92A+lWYGGE3a+I8FCqZHwjVNgPVTLWkr+p7Vj3b/sJCyIYk0DMj2oH3OoQ5iGDXtMUqL5yABMJDN3hWSIJSbafEnWhOAuP/kvaJ5W3Grl6rFarN3N4tgAB+AQlIALLkANPIA6aAACPi3byll568vO2AXbmVpta9azBxbK3v8GHBOrGg==</latexit>

�(m) = 0.158(1/log(m)) exp[(�(log(m)� log(0, 08))2/(2⇥ 0, 692], para m < 1

�(m) = m�↵, para m > 1, ↵ = 2, 3± 0, 3

<latexit sha1_base64="AubWEX5v/Vg+YtA+dOW9BesiRcA=">AAACnHicbVFdixMxFM2MX2v92KpPIsjFokxh2p0ZV+2Cq4v6sCLCCra70ExLJk3b0GQmTDJiGaZ/yn/im//GTFtx3fVCyOGce3Nzz02U4NoEwS/HvXL12vUbOzcbt27fubvbvHd/oLMip6xPM5HlZwnRTPCU9Q03gp2pnBGZCHaaLN7X+uk3lmuepV/NUrFYklnKp5wSY6lx8wemc+7JNjyDQwi64YueF+6JbGapNqygxLkE9l1VQ6/jWRrq1A7UCYEf9NrtUbTnRYANl0xD4L88GEWx/6dQkZysQMJrCCvAuHG+F14QpQjIUdnBRKg5qfzV3yL5JvSr1UY4jPzngJW0z9sbQ2PcbAXdYB1wGYRb0ELbOBk3f+JJRgvJUkMF0XoYBsrEJckNp4JVDVxopghdkBkbWpgSO0xcrs2t4KllJjDNcntSA2v2fEVJpNZLmdhMScxcX9Rq8n/asDDTXlzyVBWGpXTTaFoIMBnUm4IJzxk1YmkBoTm3fwU6t+ZQY/dZmxBeHPkyGETdcL978GW/dfRua8cOeoSeIA+F6BU6QsfoBPURdR46b51j56P72P3gfnI/b1JdZ1vzAP0T7uA3fH2/lA==</latexit>

�(m) = 0.086(1/log(m)) exp[(�(log(m)� log(0, 22))2/(2⇥ 0, 572], para m < 1

�(m) = m�↵, para m > 1, ↵ = 2, 3± 0, 3

<latexit sha1_base64="fgo2RuwWJyT0tz7/Qqm1wo5wWQE=">AAACm3icbVFbb9MwGHXCbZTLCrwgIaRPVKBUSrskDDYkNk3sgQnxMCS6TarTynHd1qqdWLaDqKL0R/FTeOPf4F4QY+OTLB+d7xx/F2dKcGOj6Jfn37h56/adrbuNe/cfPNxuPnp8ZopSU9ajhSj0RUYMEzxnPcutYBdKMyIzwc6z2fEyf/6NacOL/KudK5ZKMsn5mFNiHTVs/sB0ygPZhldwAFE32n8bxDuimDiqDQuosJbAvqu6H3QCR8NS2oGlIAqTpN0eJDtBAthyyQxE4Zu9QZKGf4yKaLIACe8hrgHjxuVaeEaUIiAHVQcToaakDhd/TfIwDuvFOnGQhK8BK+medzeGYbPlGl0FXAfxBrTQJk6HzZ94VNBSstxSQYzpx5GyaUW05VSwuoFLwxShMzJhfQdz4mZJq9Vua3jpmBGMC+1ObmHFXnZURBozl5lTSmKn5mpuSf4v1y/teD+teK5Ky3K6LjQuBdgClh8FI64ZtWLuAKGau16BTt1uqHXf2XBLiK+OfB2cJd14t/vuy27r6MNmHVvoGXqBAhSjPXSETtAp6iHqPfUOvY/eif/cP/Y/+Z/XUt/beJ6gf8Lv/QYEkL95</latexit>
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Função de 
massa inicial

Ref: Bastian et al., ARAA 2010

M=0.03 MSol

M=0.08 MSol
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Função de 
massa inicial

Ref: http://arxiv.org/abs/1312.5326

The origin and universality of the initial mass function (Offner et al., 2013) 
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Ref: http://arxiv.org/abs/1312.5326

Função de 
massa inicial
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Função de 
massa inicial

Ref: Bastian et al., ARAA 2010
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Estrelas pouco 
brilhantes 
(massa pequena) 
são os objetos 
mais comuns

12
Ref: https://scienceatyourdoorstep.com/2019/12/23/the-adult-life-of-a-star/:

função de massa inicial... 

Estrelas 
brilhantes, 
quentes e azuis 
na SP (massa 
grande) são 
muito raras

Estrelas 
gigantes e 
supergigantes
são 
extremamente 
raras 

https://scienceatyourdoorstep.com/2019/12/23/the-adult-life-of-a-star/
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þ Ainda não é possível definir se a FMI é universal
þ Revisões da FMI sugerem que, provavelmente, ela é universal, com pequenos 

desvios. 
þ Não há grandes evidências de alterações em sua forma ao longo da história 

do Universo, em função das condições iniciais de formação estelar
þ Nos mais de 60 anos desde que Salpeter publicou seu trabalho seminal, é 

notável que o valor de “melhor ajuste” para a forma funcional do FMI 
estelar acima de 1 MSol permanece em 1,3. 

þ Quadro atual de “quase-consenso”: 
✓ Limite de alta massa: lei de potência com 𝛼 ~ − 1,35 (limite superior de 150 MSol), 

válido até valores de 0,5 ≤ 𝑀/𝑀⨀ ≤ 2 

✓ Limite de baixas massas: FMI pode ser aproximado como uma distribuição log-
normal, com um pico de -0,2 a 0,3 MSol e uma dispersão de -0,5 a 0,6 MSol, ou 
uma série de leis de energia quebradas com forma semelhante. 

✓ FMI no regime subestelar ainda é bastante incerto

13

Função de 
massa inicial

Um resumo da FMI
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O diagrama H-R

Ref: https://scienceatyourdoorstep.com/2018/04/27/the-h-r-diagram/

þ Locus das diversas classes de 
estrela em função de sua
luminosidade e temperatura
superficial.

https://scienceatyourdoorstep.com/2018/04/27/the-h-r-diagram/
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Ref.: The Big Bang (J. Silk, 1989)

O diagrama H-R
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Estrelas pouco 
brilhantes 
(massa pequena) 
são os objetos 
mais comuns

16
Ref: https://scienceatyourdoorstep.com/2019/12/23/the-adult-life-of-a-star/:

O diagrama H-R e a função de massa inicial... 

Estrelas 
brilhantes, 
quentes e azuis 
na SP (massa 
grande) são 
muito raras

Estrelas 
gigantes e 
supergigantes
são 
extremamente 
raras 

https://scienceatyourdoorstep.com/2019/12/23/the-adult-life-of-a-star/
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Evolução no diagrama H-R

Diagrama HR de 41453 estrelas
observadas pelo satélite HIPPARCOS, com 
incertezas nas distâncias menores do que 
20%. Note que todos os tipos de estrelas
estão representadas nesse conjunto 
aleatório
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Evolução no 
diagrama H-R

https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/gaiadr2_hrd

Diagramas Hertzsprung-Russell com dados do 
satélite Gaia (DR2)

Dados usados com incerteza na paralaxe relativa < 10% e 
produzido com estrelas com baixa extinção (E(B-V)<0.015). 

∝ √𝑁⋆
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Evolução no 
diagrama HR

þ Mudança em L (de 1 para 3) 
acontece por causa da 
variação do potencial
químico

þ Mudança em T (de 1 para 3) 
ocorre por causa da 
variação do raio

þ Evolução tende sempre a 
pontos fora e acima da SP! 

þ O caso acima é típico da 
evolução gerando objetos
quimicamente não
homogêneos (núcleo de He e 
envelope de H)
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Evolução no 
diagrama H-R
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Evolução no 
diagrama H-RDetermina a idade do aglomerado
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O diagrama H-R de 
aglomerados globulares
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https://www.youtube.com/watch?v=wbvgjzW3Xz0
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https://esahubble.org/videos/heic1211a/
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https://esahubble.org/videos/heic1017b/
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A Sequência Principal

þ Estrelas entram na SP quando iniciam a 
queima de hidrogênio no núcleo. 

þ SPIZ (Sequência Principal de Idade Zero ou
ZAMS – Zero Age Main Sequence) é
determinada como a chegada da estrela na SP

þ O período de tempo que uma estrela é capaz
de manter o equilíbrio hidrostático é função da 
massa da estrela. 
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þ Sua evolução no diagrama H-R depende, 
ESSENCIALMENTE, de sua massa e, em
menor grau, de sua composição química! 

þ A expectativa de vida depende da massa
estelar e a equação que descreve essa
dependência é:

em que T é o tempo de vida
em “unidades solares”. 
M é a massa da estrela em
massas solares. 

A SP

7
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A SP

high temperature low 

lo
w

lu
m

in
os

ity
hi

gh

Estrelas massivas produzem energia, queimando rapidamente
seu conteúdo de hidrogênio em hélio. 
- Temperatura alta,  ciclo CNO
- caroço convectivo, envelope radiativo

Estrelas de baixa massa produzem energia queimando seu conteúdo
de hidrogênio em hélio. 
- ciclo PP
- caroço radiativo, envelope convectivo
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Ref: https://scienceatyourdoorstep.com/2020/04/02/how-a-star-expands/

https://scienceatyourdoorstep.com/2020/04/02/how-a-star-expands/
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M<1.2M◉: possuem caroços radiativos de modo que não ocorre mistura 
nessa região. Consequentemente a abundância de H decresce mais 
rápido no centro, pois a transformação de H em He é mais rápida onde 
a temperatura é maior. Quando o H acaba no caroço ele ainda está 
sendo queimado numa camada em torno do núcleo. 

M>1.2M◉ : possuem caroços convectivos, permitindo uma mistura 
eficiente do material produzido. Assim a abundância de H decresce 
uniformemente por todo o caroço e o H será extinto quase 
simultaneamente em praticamente toda a região de queima. Nesse 
momento mais nenhuma energia é liberada e a estrela tentará suprir a 
energia para o gradiente de temperatura se contraindo e aquecendo. 
Isso permitirá o início da queima de H na camada em torno do núcleo 
de He. 

Devido a diferentes estruturas internas, estrelas de massas 
diferentes evoluem de forma diferente durante sua 
permanência na SP.

A SP
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Fases da Sequência Principal
þ Processo de geração de energia: reações nucleares de 

H 
✓ Ciclos PP – massa < 1,2 Msol

✓ Ciclo CNO – massa > 1,2 MSol

þ Principal característica: alteração no conteúdo de H 
da estrela

þ Processos de transporte de energia
✓ Radiação: massa > 1,2 Msol

✓ Convecção: massa < 1,2 Msol

✓ Totalmente convectivas: massa < 0,3 Msol

þ Maioria do tempo de vida estelar

33
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þ Cálculo da fração de hidrogênio queimada durante a 
fase na SP:

þ Essa expressão é bastante adequada para estrelas
de baixa massa (sem mistura convectiva no caroço) 

þ Para estrelas massivas, a mistura no caroço
convectivo é rápida, garantindo a homogeneização
do material a ser queimado. 

þ A eq. (8) pode ser usada, mas nos modelos de 
evolução deve-se levar em conta a variação da 
borda da região convectiva com o tempo. 

ΔXH ~ εH Δ t

Evolução 
química

8
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Evolução
química

Perfis de H mostram a exaustão
gradual do H em uma estrela de 1 MSol. 
Modelo inicial: 
• XH=0.700
• XHe = 0.280. 

0.0x109 yr

2.2

4.2

6.2

8.2

10.2
11,2 (eH = 170 erg/g)

Perfils de produção de energia nuclear 
EH por queima de H (erg/g) para alguns
dos modelos de perfis de H à direita

Fonte: Stellar Structure and Evolution (Kippenhanhn)

0.0x109 yr

8.2
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Escalas de tempo de fusão nuclear
þ Em geral, tH = EH/L

þ Supomos que a mesma fração de massa total do H 
seja consumido em todas as estrelas, logo EH ~ MH ~ 
M. Como L ~ Mη (da relação massa-luminosidade) 
temos:

tH (M) ~M/L ~ M(1-η)

þ Valores típicos para η: 3,5

þ Conforme eq. 7, tH (M) ~M-2,5

9

10



C. A. Wuensche (2021)

Fases da SP

þ Escala de tempo para queima de H: τ ≈ EH/L

þ Confirmação das escalas de tempo: observações de aglomerados 
globulares => determinação das idades

þ Massa limite para permanência na SP (M0) dada por τcluster=τH(M0)

37

M=7 MSol

0,81,0

1,21,5

2

3
5

7

10

ZAMS

Teff min.

exaustão do H

Fonte: Stellar Structure and Evolution (Kippenhanhn)
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Dependência com a temperatura
þ Ciclo P-P

þ Ciclo CNO

f11  => efeito de shielding nuclear
Ψ => correção para as contribuiçoes pp2 e pp3

εCNO = 24,97 MeV

εPP-I = 26,50 MeV
εPP-II = 25,97 MeV
εPP-III = 19,59 MeV

11

12
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Dependência com 
a temperatura

þ Ciclo 3α

13
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þ Ciclo 12-α

þ Ciclo 16-α

εHe = ε3α + ε12,α + ε16,α ~  7,27 + 7,16 + 4,73 = 19,16 MeV 

Dependência com 
a temperatura

14

15
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Evolução Química
þ Discutimos como, ao final da SP, o H começa a queimar em uma

camada externa ao núcleo

þ Sem geração de energia no centro, o núcleo se contrai! A energia
gravitacional liberada na contração e a energia liberada na
queima da camada de H fazem com que o envelope de H se 
expanda, resfriando as camadas externas. A temperatura efetiva
cai e a estrela vai para o lado direito do diagrama HR

41

H  fusion

He

H

No energy generation
Hydrogen envelope

No energy generation
Inert helium core

All energy generation here
Hydrogen burning shell
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0.6

0.2

0.4

0.0
0.40.2 0.30.1

m/M

X

A linha azul corresponde a 
uma estrela com M>1.2M¤: 
pode-se notar como a 
abundância no caroço 
convectivo é uniforme devido 
à mistura

A linha vermelha corresponde a 
uma estrela com M<1.2M¤ onde 
a abundância de H decresce 
uniformemente na direção do 
centro. 

M<1.2M◉

M>1.2M◉

Mistura: abundância de H uniforme

centro superf.

Podemos ver abaixo um perfil típico de abundância X em 
função da massa total da estrela num instante de sua vida na 
SP. 

Perfis de abundância
Evolução 
química
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Fases da SP

þ Problemas ainda não tratados
✓ Convecção: regiões não são precisamente 

determinadas => mistura não é bem 
compreendida => produtos das reações nucleares 
nas diferentes camadas não são precisamente 
determinados

þ Confirmação das determinação das idades
✓ Depende de estimativas solares e medidas em 

aglomerados estelares

43
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Complicações “convectivas”

þ Causadas pelo desconhecimento dos detalhes 
da escala de “operação” (borda da região 
convectiva) e dos efeitos de mistura.

þ Principais problemas
✓ “Overshooting” convectivo

✓ Semiconvecção

44
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Fonte: Stellar Structure and Evolution (Kippenhanhn)
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A luminosidade de Eddington

þ Importante na definição do limite máximo para Prad, tal que a 
estrela possa irradiar o máximo e não perder o envelope:

þ Essa pressão gera uma aceleração radial para fora, dada por: 

þ Usando a eq. de transporte radiativo, podemos reescrever grad

como: 
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dr
=

a

3
T 3 dT
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A luminosidade 
de Eddington

þ Quando Prad domina Pgas, a estrela sai do equilíbrio 
hidrostático se grad > -g, conforme: 

þ Para m=M, a luminosidade limite (g=grad) é dada por:

þ a chamada Luminosidade de Eddington. Ela pode ser 
reescrita como: 
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g + grad = �Gm
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[1� Lrad
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A luminosidade 
de Eddington

þ Para estrelas massivas e quentes (SPS), o espalhamento 
por e- é a principal fonte de opacidade e é dada por 

𝜅 = 0,20 1 + 𝑋

þ O coeficiente da eq. (6) fica, então, 3,8 X 104.
þ Em teoria, L > Ledd para M > 200 Msol. Nesse caso, a 

pressão para fora é extremamente intensa e o vento 
estelar “dispersa” a estrela, de forma que podemos usar 
esse valor como um limite superior “grosseiro”.

þ Na prática, a instabilidade nos mecanismos de produção 
de energia ocorrem para massas mais baixas.

48Carlos Alexandre Wuensche (2021)
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“Overshooting” convectivo e semi-
convecção

þO modelo: 
✓ região convectiva, com gradiente ∇rad=∇ad. 

✓ Camadas quimicamente homogêneas

✓ Mistura completa e estratificação adiabática no 
caroço convectivo ∇ = ∇ad. 

✓ Ausência de mistura e ∇ = ∇rad na região 
radiativa.
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“Overshooting”
convectivo

þ O problema: 
✓ Como parar a célula convectiva num tempo 

adequado (overshooting x braking)

✓ Empuxo: kr ~ ∇ - ∇ad (força para flutuação).
➢kr ~ 10-6 (dentro da camada convectiva)
➢kr < 0   (acima da camada)

þAceleração para cima muito lenta dentro da 
camada x parada quase imediata acima da 
camada (“efeito parede”).
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“Overshooting”
convectivo

þ Mas, sem overshooting, como haver a troca de calor no 
processo convectivo? Deve-se diminuir o braking... 
✓ Seja Fcon ~ v.DT (para um elemento)

þ O fluxo total é: F = Fcon + Frad=l/4πr2
✓ Acima da borda convectiva, v > 0 e DT < 0 (Fcon < 0).

✓ Fcon < 0, Frad > F (para manter o fluxo total) 
✓ ⇒ Frad/F = ∇ / ∇rad

✓ ∇ > ∇rad para Frad > F. Isso reduz ∇ - ∇ad ~ kr.

✓ Menor braking, maior overshooting! 

excesso de 
temperatura
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“Overshooting”
convectivo

þ Problemas para um tratamento mais detalhado: 
✓ Não existe uma fronteira bem definida da região 

convectiva
✓ Em diversos casos de núcleo convectivo, o raio da 

região convectiva é menor que a altura de escala 
para convecção HP.

✓ Dependência da trajetória com α (=lm/HP) é crítica.
þ Consequências do overshooting: 

✓ maior núcleo de He (ao final da queima de H),
✓ maior luminosidade, 
✓ maior idade

52
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Overshooting 
convectivo

Modelagem para 
M=2 MSol

Overshooting continua até que v=0

Fonte: Stellar Structure and Evolution (Kippenhanhn)
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Overshooting 
convectivo

M=7 MSol XH = 0,602

α = 0 => sem overshooting! 

Nivel de overshooting altera as trilhas 
evolutivas (fases comparadas com a figura 
do slide 38)
Fonte: Stellar Structure and Evolution (Kippenhanhn)



C. A. Wuensche (2021) 55

Fit de isócronas para o aglomerado NGC 2420

Fonte: Stellar Structure and Evolution (Kippenhanhn)

Fit com 
overshooting 
(α=0,1)

Fit sem overshooting

• Isócrona com overshooting: 3,2 Ganos
• Isócrona semovershooting: 2,0 Ganos

Overshooting 
convectivo
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Semi-convecção

þ Semi-convecção ocorre em estrelas de grande 
massa (M > 10 Msol, mas composições ainda 
ricas em H – pop I extremas, M≈7Msol)

þ Retração do núcleo, deixando um perfil 
crescente de H na direção da superfície da 
estrela, modifica a relação entre os gradientes 
e torna a região dinamicamente estável.
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þ O critério de estabilidade de Schwarzschild-Ledoux 
varia… 

∇ad <  ∇rad < ∇ad + ϕ/δ ∇μ

þ A região em que o critério de SL se aplica torna-se 
vibracionalmente instável (mas não há movimento
convectivo completo)

þ Pequenas incursões de amplitude ligeiramente
crescentes produzem uma mistura lenta entre 
camadas com diferentes composições => SEMI-
CONVECÇÃO

þ Mistura bastante lenta!

Semi-convecção

23
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Fonte: Stellar Structure and Evolution (Kippenhanhn)
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þ Efeitos da mistura nos gradientes:
✓ Mudanças no perfil mudam ∇μ

✓ Mistura muda o conteúdo de H: 

✓ XH cresce na parte de baixo e decresce nas camadas superiores da 
região de mistura.

þ Propriedades de estabilidade das camadas variam, passando de 
convectiva ⇒ semiconvectiva ⇒ radiativa

þ Em estrelas massivas, a opacidade dominada por espalhamento 
de e- (κ ≈ 1+ XH). 

þ Como ∇rad ≈ κ, ele decresce nas camadas superiores e cresce 
perto do núcleo.

Semi-convecção
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O limite de Schönberg-Chandrasekhar

þ Modelos estelares descrevem perfeito equilíbrio 
durante a fase de queima de H. Mas isso não 
ocorre, necessariamente, nas fases subsequentes...

þ Final da queima de H: núcleo isotérmico de He sem 
liberação de energia nuclear. 

þ Isso é um problema, porque um núcleo isotérmico 
sem energia nuclear não pode sustentar sua 
luminosidade, já que l(r)≈dT(r)/dr
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O limite de Schönberg-
Chandrasekhar

þ Consideramos então um modelo 
de núcleo de He isotérmico com 
massa Mc (=q0M) e envelope de H 
(com pequena fração de He), com 
massa MH=(1-q0)M.

þ Supomos que a composição 
química mude descontinuamente 
na fronteira entre ambas.

þ Queima de H continua numa 
camada imediatamente acima do 
núcleo.

61

Fonte: Stellar Structure and 
Evolution (Kippenhanhn)
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þ Usando o teorema do Virial, podemos mostrar que as 
pressões no interior estelar somente se sustentam se 
q0≡Mc/M < qSC. 

qSC ⇒ limite de Schönberg-Chandrasekhar. 
þ A massa relativa do caroço não pode exceder qSC.
þ Dependência forte de qSC com a razão dos pesos 

moleculares μenv /μnúc.
þ Podemos escrever a relação aproximada: 

qSC = 0,37 (μenv /μnúc)2

þ Para valores típicos de μnúc ~ 4/3, qSC =0,09, bem menor 
que os valores típicos dos núcleos de He para estrelas de 
grande massa.
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O limite de Schönberg-
Chandrasekhar
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Fonte: Stellar Structure and Evolution (Kippenhanhn)
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FIM DA AULA 5
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1015 g/cm3

Neutrinos empurram
também as camadas
externas


