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Proposta de um Algoritmo para 0 Calculo da Declina~io Magnetica 
a partir do Mapa Magnitico Digitalizado 
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AbUrlCI - The delerminalion of the magnetic declinalion is very imponant in topographic works such as enhancement of 

direc!ions. Nowadays with the modcmil.Dtion in all scien!ifc areas. the topography co uld not be absent This work supplies 

an alternative for the dClermination of the magnetic declination us ing !he digili1.ed magnetic map. The substitution of 

hand process for a oplimi7.ed process follows this tendency Thc Aim o f this work is to cl~bOr8le a computer program for 

Ihe CHl culal ion orthe magnetic dechnalion us ing ~ dig itized mognelic map oflhc NOllonul Ohservul0r) of R,o de JaneIro 

This map has isogonic and isoporic curves. which arc needed to obtain thc magnetic declination 111 any time. 

Keywords: magnetic declination. magnctic map. sofiwarc 

INTRODU(:AO 

o conhecimenlO da declina~a.o magnetica e de fun
damenlal imponancia em trabalhos de topografia e enge
nharia. pois ela e utilizada na avivenla~a.o de rumos. calcu-
10 de azimute e determina~a.o do norte verdadeiro. 

o dlculo da declina~ao magnetica pode ser feito 
peta simples inlerpola~ao das curvas presentes no mapa de 
declina~.!Io magnetica e a sua posterior atualiza~.!Io para a 
epoca de inleresse. 

Nesta inierpola~lIo deve-se ter cuidado, tanto na 10-
caliza~ao do ponto. quanlo nas lehuras. Urn procedimento 
automatico no qual utiliza-se apenas coordenadas geognl
ficas (latitude e longitude) codata. para a qual se deseja 
saber a valor da decJina~lIo magnetica e de muila eficacia e 
praticidade. 

MAGNETISMO TERRESTRE 

Dc acordo com Ernesto. (1969). 0 meridiano ver
dadeiro ou geogrAfico e determinado pelas observa~()es 
astron6micas. 

la 0 meridiano magnetico. cuja dire~lIoe obtida pela 
bussola atraves da agulha imantada. varia continuamente. 
A Terra atua como urn corpo magnetico e sua dire~30 nao 
e constante; a agulha magnetica permanece apontando para 
uma posi~lIo paralela as linhas de for~a magneticas que 
atuam nas vizinhan~as da agulha, A dire~.!Io de uma agulha 
magnetica define 0 meridiano magnetico naquele ponto e 
naquele in stante especffico. Embora varie, 0 meridiano 
magnetico e empregado como dire~lIo de referencia cons
tante em um levantamento topografico. Os meridianos ver
dadeiro e magnetico formam entre si urn angulo varia vel. 
que e a declinu~40 magnetica. A declina~lIo magnetica e 
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contada a partir da dire~ao do norte verdadeiro para 0 nor
te magnetico. no sentido leste ou do oeste. Ela e ocidental 
e positiva para oeste e oriental ou negativa para leste. 

Em fun~.!Io dos fatores tempo e lugar. esse angulo 
de declina~lIo magnetica apresenta varia~()es . sendo esla: 

a) varia~ao geogrMica : numa mesma epoca, cada lo
cal apresenta urn detenninado valor de declina~30 . Os pon
tOS da Terra que. num dado instante. tern 0 mesmo valor de 
declina~.!Io. quando ligados por tinhas imaginarias, formam 
as linhas isogonicas e as eartas que contem essas lin has sao 
as cartas isog6nicas. 

b) varia~lIo secular: com 0 deeorrer dos seculos. 0 
p610 norte magnetico caminha em torno do polo norte ver
dadciro. havendo grandes alteray()es no valor da declina
~ao em urn local. mudando inclusive de sentido. isto e. 
passando de E para W, atinge um limite nao determinado. 
come~a a descrever e repcte 0 processo de varia~ao. inde
finidamente . No Rio de Janeiro. os dados mostram que em 
1670 a declina~lIo magnetica era 120 10' E. passando a 12° 
00 ' W em 1924. continuando a crescer na direyilo W ate 
nossos dias. 

c) varia~ao anual : esta varia~lIo nilo e bern definida e 
sua distribui~ao nilo e uniforme pelos meses do ano. A os
cila~ao existenle e relativamente pequena e nllo tern im
portiincia para lrabalhos topogrMicos comuns. A variayllo 
media anual de urn lugar pode ser obtida atraves das cartas 
isop6ricas, onde aparecem curvas ligando locais de mes
mas varia~ao anual de declina~lIo: sao as curvas isop6ricas. 
Estas. unidas as isog6nicas. perm item determinar com re
lativa precisllo. 0 valor da declina~ilo magnetica em certo 
lugar para uma dada epoca. Slio as canas isogonicas
isop6ricas. A figora t e urn Mapa Magnetico do Brasil ela
borado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatislica 
(IBGE). 
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Figura 1 _ Mapa Magnetito do Brasil claborado peto Instituto Brasilciro de Gcogrnfia c ES181islica (lBGE) . 
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DETERM I NA<;:"AO DA DEC LlNA<;:"AO 
MAGNETICA A PARTIR DO MAPA MAGNETICO 

Um dos metodos mais com uns para se interpolar 
curvas isop6ricas e isogonicas e 0 metodo que uliliza ape· 
nas a regua como instrumento de medida, 0 qual e utiliza
do por ser mais nipido e pratico. 

o Observat6rio Nac ional do Rio de Janeiro (lBGE, 
1986), publica em seu Anuario urn mapa do pais com 0 

Ira(,:ado das curvas isog6nicas e das isop6ricas. Utilizando· 
sc do rnesrno. pode-se obler a declina~ilo rnagnctica numa 
cpoca qualquer e para qualquer regiao do Brasil. 

Tomando como excmplo a carta de 1985 (Fig. 1 ) com 
valores validos para 0 inicio de 1985. nOlam·se as linhas 
isogonicas ligando e indicando locais de mesma declina
~ao . Tambcm aparecem as lin has isop6ricas. apresemando 
as regioes de mesma varia~ao anual. '<!ntao. qualquer ponlo 
sobre a curva isogonica. possibilil3 obler diretameme 0 

valor da declina(,:ao. para a data do mapa (Fig. I). Para 
dClellninar 0 valor da declina(,:ao magnctica de urn ponto 
situado entre duas isogonicas. faz-se uma inlerpola~ilo C 
para estimar com prccisao aceitavel 0 valor alllal da decli· 
nao;ao. utilizam·se as curvas isop6ricas. 

Exemplificando: neSle mapa, a localidade de Pres i
dente Prudente. situada no Estado de Silo Paulo (Brasil). 
pode·se observar que a mesma se encontra entre as curvas 
isogonicas· 140 e - 15° W e entre as curvas isop6ricas-
8.5" e· 9.0' W. Primeiramente. calcula·se 0 valorda decli
na(,:ao magnetica para Presidellte Prudente para 1985 (data 
do mapa). Posleriormente. pela curva isoporica. obtem·se 
a dcclinao;ilo para uma dada epoca. levando·se em conta 0 

ana e 0 meso 
A f6rmula (I) pcrmite 0 calculo da declina(,:ao mag

netica (lBGE, 1986): 

DM=C IG+I{A+"-A)XCI PI til 

onde: 
OM reprCscnl<l a Dcclinao;:ao Magnctica: 
Cig rcpresenta a Curva I sogan ica (valor interpolado): 
Cip represcnla a Curva Isop6rica (valor inlerpolado): 
A represen la a Ano da obscrvao;ao lI985): 
Fa representa a FraO;:ilo do Ano. 

A labela I permite obter 0 valor da frao;:ao do ano. 

Tabcla I ,Valores do Fra~lIo do Ano 

01 Janeiro a 19 Janeiro .... ...... .. .. .. ... .......... .. .. ......... ... 0.0 
20 Janeiro a 24 Fcv':feiro .... 0. 1 
25 Fevereiro a 0 I Abril............... . ............... 0.2 
02 Abril a 07 Maio.. ..0.3 
OBMaioa 13 Junho. . . .. .... 0.4 
13 Junho a 19 Julho . .. 0.5 
20 Julho a 25 Agosto ...... .. ....... ... . ... ... ... 0.6 
26 Agosto a 30 SClcmbro ... 0.7 
() I Oulubro a U6 No\ cmbro 
U7 NO\Clllhro a 11 ])~/cmbro 
13 DC/crnbro a 31 ))clcmbro . 

U.'J 
...... .. .... ... .. . 1.0 
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A titu lo de exempJo. pode·se vcriricar que no mapa 
do IBG E (F ig. I) a cidade de Presidenle Prudente en COli· 

Ira·se a 4 mm da curva isogoniea - 140 W. Por oulro lado. a 
distancia grMica entre as cu rvas isogonicas .140 e - 15° W 
e de 8 mm. 

entao: 
8 mm 1° (60') 
4 mm x 

tem-se: 
x ,.., 0.50 (30') 
Portanlo. 0 valor intcrpoladoda curva isogonica ~ -

14° 30'. isto e. 0 valor do Cig na formula I 

Agora repelindo 0 proccsso para a curva isoporica. 
obtem·se 0 valor interpolado para a variao;ao anual 

25 mm lOS I 
03 mm 

onde 
x (0.06 ' ) 

, 

Portanto 0 valor interpolado na cu.rva isoporica c . 
8.9·t'. este valor foi obtido somando ·9.0' , (0.06) ( val or 
interpolado). que e 0 valor do Cip na f6rrnula I. 

Agora delerminando 0 valor da fnl(;ilo do ano para 
Presldente Prudente. para a data 06103·1994 com 0 dia e 0 

Illes de interesse, procura·se nu tabela I 0 valor que 
corresponde a esta dala. 

e 0.2. 

No casu acima citado lem-se: 
25 Fev a 01 Abr .... 0.2 
Portanto 0 valor para a frao;:ao do anoem 06'03 1994) 

De posse desses dados ja calculados pode-se s ub~
tiluir na f6rlllula I I! dCler1T1l11ar 0 valor da declilHu;: i'1<) 
magnetica para 0 dia 061031 J 994 . 

Assim sendo: 
Cig - J4 D 30' 
A "'" !9()4· 19a5 '= 9 anos 
Fa "" 0.2 
Cip - 8.94' 
subslituindo leill-se: 

OM ·14" 30· ' \(9 ; 0 . 21~(·8,94·)1 

DM ·!5Q 52' 
valor da declina~ao magnetica para 0 dia 06 de mar

~o de 1994 que foi calcuJado atraves da interpolao;:ilo utjli
zando a regua como IIlstrumenlO de medida o.! de ·15'" 52' 

DETERM INAt:;AO ANALi TiCA OA 
DECLlNA(AO MAGNETICA A PARTI R 00 

MAPA D1GITALIZADO 

Digitalizao;:ilo e um processo de conversao das fei
o;:oes espaciais no formato anal6gico para 0 formato digi· 
lal. Pontos, lin has e fei(,:oes de area que formam um mapa 
silo convertidos em coordenadas x.y. Um ponto <;' repre' 
senlado por uma simples coordenada. uma llIlha por um 
conjunto de coordenadas, c. quando combinado, um ou 



mais, as linhas se transformam em poligonos. 
Para realizar a digitaliza"ilo foi utilizado 0 

coordenal6grafo de precisilo e 0 coordimelro (do laborat6-
rio de Fotogramclria e Sensoriamcnto RemOIO da Un ivcr
sidade Estadual Paulista, Campus de Presidente Prudente), 
que por sua vez estilo ligados a urn microcomputador. 

o coordimelro acoplado ao coordenat6grafo de pre
cisilo permite, de forma nip ida e eticienle, 0 registro de 
pontos digitalizados sobre 0 mapa. Usado para a aquisi"ilo 
eo registro de coordenada. 0 equipamento pode ser usado 
para registro de pontos indi viduais e tambem para 
digitaliza"ilo aulomatica de linhas e pertis. 

o registro de pontos e iniciado acionando-se manu
almente os botC'ies no teclado, sendo os dados transmitidos 
diretamente para urn microcomputador. A medida que os 
incremenlOS ou decrementos vilo sendo transferidos do 
conversor analogico/digital para 0 registrador de coorde
nadas, as coordenadas atuais de posi"ao vilo sendo obti
das, incrementando as coordenadas anleriores. Nestas co
ordenadas sao atribuidas c6digos que determinam 0 tipo 
de fei"ao que foi digitalizada, para sua utiliza"ilo em pro
gramas . Os c6digos ulilizados na digitaliza"ilo foram 0 

numero 2 para identiticar pontos,o numero 5 para identi
ficar poligonos abertos e 0 numero 7 para identiticar 
poligonos fechados. 

As coordenadas oblidas desta fonna silo enviadas 
de acordo com 0 operador para urn microcomputador e 
armazenadas em disquete ou disco rlgido, possibilitando 0 

seu posterior processamento. Antes do processamento foi 
necessaria a transforma"ao das coordenadas obtidas no 
mapa de declina"ilo magn etica em coordenadas que pos
sam ser plotadas na tela do computador, pois 0 referencial 
do computador sao coordenadas x e y. 

o sistema de proje"ilo que se encontra no mapa e a 
proje"ilo policonica. Para essa transforma"ao foi necessa
ria que se utilizasse as equa"C'ies da proje"ilo: 

$0: 0"; 
A = 540 (meridiano central obtido do mapa); 
1,.0 representa a longitude do local; 

(2) 

(3) 

$p representa a latitude do local; 
R representa 0 raio lerrestre na escala do mapa e seu 

valor e dado por: 
R' representa 0 raio da Terra; portanto R ': 6371 Km 
E representa a escala do mapa; (E= 1/ 16.000.000» 
Dai, tem-se que: 
I cm = 160 Km 
1/ 16.000.000 "" RlR' 
entilo R= 39,81875 cm. 
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A partir das equa"oes (2) e (3) e possivel transfor
mar a latitude e a longitude para 0 sistema de coordenadas 
cartesiano (x,y) que e utilizado pelo computador. 

Agora de posse dos pontos digitalizados e necessa
rio que se faya uma transforma"ao dos pontos digitalizados, 
pois estes se encontram no referencial de maquina, para 0 

sistema de proje"ilo policonica. A transforma"ilo afim no 
plano foi utilizada para fazer esta transforma"ao entre os 
sistemas, para islo foram escolhidos pontos de apoio co
nhecidos nos dois sistemas, necessarios para oblen"ao dos 
para-metros de Iransfonna"ilo entre os sistemas. 

A tigura 2, ilustra 0 esquema utilizado para a trans
forma"ilo: 

Sistema de Maquina 
X me Y ... 

Trans forma"ilo Afrm 

Sistema de Projeyilo (Carta) 
X ,y 
• • 

Figura 2 - Esquema do Transronna~ao cntrc os Sistemas 

Com a transforma"ilo das coordcnadas oblidas no 
coordenat6grafo, foi possivel a sua leitura pelo programa 
necessaria para os ca1culos, como para a plotagem na tela. 

Procedimentos para a Interpolal;3o 

Neste trabalho escolhcu-se como modelo matema
tico a equa"ilo do plano (Almeida, 1989), por se adaptar 
muito bern as condi"oes do mapa. 0 mapa apresenta as 
curvas isop6ricas e isog6nicas quase paralelas entre si, 0 

que facilita muito a utiliza"ao do modelo matcmatico es
colhido. 

OUlros metodos de interpola"ao como Spline. 
Lagrange e Bicubica, poderiam ser usados mas exigiriam 
maior esfor"os de compula"ao. 

o polin6mio empregado tern a forma: 

A = ao+ a ,x + azy (4) 

onde: 
A representa 0 elemento a ser intcrpolado, fun"ilo de 

posi"ao; 
x e y representa as coordenadas planimetricas do ele

mento a ser interpol ado; 
ao ... a

l 
representa os cocllcientes do polinomio. 

Neste Irabalho foram utilizados somente tres pon
los na vizinhan"a do ponto de interesse. 

A resolUl;:il.o do sistema foi feita da seguinte manei
ra como silo tres incognitas (ao' a l e al ), necessita-se no 
minimo de tres pontos com posi"oes conhecidas para a re
solu"ao do sistema. Portanto, leremos urn sistema de Ires 



equar;oes a tres incognitas: 

A I =: ac + alx l + a~Y I 

A z =: ao + alxz + a
1
yz 

A) =: a" + alx) + 3!YJ 

Cuja a solur;1I0 e dada por: 

a J x, Y, 0 

a, x, y, 

I a, x, y, 

A, 

A , 

A, 

Com a obtt'nr;ao dos coeficicnlcs ao . a l e a
1 

e possi
ve! determinar 0 valor interpolado para um ponto (xo,yp) 
qualquer. 

onde: 
AI J represema 0 valor das curvas isogonicas e 

isop6ricas; 
a" l rcpresenta os coeficientes; 
xp e yp representa as coordenadas do ponto a ser 

Interpolado. 

Busea dos Pontos Mais Proximos 

As buscas dos pontos rna is pr6ximos foram feitas 
utilizando-se da equar;lIo da distancia. 0 procedimento cal
cula as dislancias dos pontos que estao pr6ximos do ponto 
de interesse e armazena-os para sua posterior uti I izar;ao no 
calculo da declinar;ao magnetica 

A figura 3, ilustra 0 procedimento Cllado 

Leilura da Latitude e Longilude do ponto 

¢Ip' Ap 

Transfonna~ao do ponto utilizando 

as equar;('jes de projer;ao 

Obtenr;ao dos pontos mais pr6ximos do ponto 

de interesse atraves da equar;ao de distancia 

d l =: (x _ X)l + (y _ y)l 
• • 

I Armazenamento dos pontos rnais pr6x imos I 

Figura 3 - Oblen~ao dos Pontos Mais Pr6ximos 
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Progra ma Desenvolvido 

o programa foi desenvolvido com a finalidade de 
facilitar a obtenr;1I0 da dec I inar;lIo magnetica. que anterior
mente e ainda hoje silo feilas un icamente atraves do usa da 
regua. assim IOrnando 0 trabalho mais confiavel e preci so. 
bern como mais rapido. 

A linguagem de programar;ao escolhida foi a LIn
guagem Pascal na versao 5.0. A linguagem Pascal e uma 
linguagem estruturada e sua biblioteca grafica poss ibilita 
ao programador inurneras funr;oes para melhorar 0 destm
penho do programa. principalmemc programas que se nc
cessita apresenlar telas graficas. A figura 4. rnostra como 
eSla estrulurado 0 programa desenvolvido para 0 calculo 
da declinar;ao rnagnelica. 

Leitura dos dados de entrada Laliwde. 
Longitude. Dia. Me~ e Ano 

Calculo das coordenadas x.y a panir 
do sistema de proje~1I0 da Cana (f e J) 

Procura dos pontos da Curva Isop6rica 
rna is pr6xllnos do ponto (x. yl 

Interpolar;1I0 da Curva Isop6rica 

Procura dos pontos da Curva Isogonica 
mais pr6ximos do ponlO (x . y) 

Intcrpolar;1I0 da Curva Isogonica 

Calculo da Dcclinar;l'io magnetica 

Figura 4 • ScqOc'nci~ do calculo do prograrna 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

Para testar 0 program a foi fClto urn dlcu!o para 0 
dia 06/0311996, para as cidades de Prcsidente Prudente. Silo 
Paulo. Campinas. Riberllo Preto e Arar;atuba. localizad<l ~ 

no Estado de Sl'io Paulo. 

Tabela 2 - Resultados Obtidos pcl05 dois M<!todos 

C IDADES REGUA AL.GO RiTi MO 

PRES. PRU DENTE -16n 05.6' -16"03.6' 

sAo PAU LO -19n 06.5' -19" 05.5' 

CAM PINAS _18n 55.8' _180 54.8' 

RIB ERAO PRETO -18" 55.5' - 180 53.5' 

ARA(:ATUBA -17'04.1' -170 03.8' 



o calculo realizado pelo programll resuhou em va
lores para a dcclina~ao magnclica. pr6ximos ao valorcs 
C'llcontrado pela rt!gua. 0 que podemos considerar e que 0 

programa subSlilui muito bem 0 metoda Iradicional de ob
ler a declina~ao magnclica alraves da utiliza~ao da regua. 

Para vcrificar sc existia uma difcrcnr;a significativa 
enlrc as medias oblidas pelos dois processos. foi necessa
rio Ulilizar 0 leSle eSlalislico I-SlUdem. Esta compara~ao e 
necessaria para verificar a qualidade dos resultados. Em 
primeiro Jugar se houver discrepancias entre as medias. 
aplica-se urn lesle de hipolese baseado na dislribui~ao 1-

Sludent para constatar se a discrepacia e significativa a um 
cerro nivel de confian~a. Uma rcsposla posit iva significa 
que os valores oblidos para a declinar;ao magnelica podem 
ser distiruos quando se utiliza um ou outro metodo. Os rc
sultados utilizados no teste estatistico I-Student podem ser 
visto na labela 3. 

o valor para encontrado para 0 teste I-Student foi 
t '" -0.02 com um nivel de probabilidade (sob a hip6tesc 
nulal igual 98 0'0. Com isto podc-sc afirmar que dizcr que 
nao exisle diferenr;as significativas nos resultados Obll
dos pelos dois metodos ernpregados. mas. deve-se levar 
em cOnla que 0 espar;o arnostral C muito pequeno para 
unHI conclusao mais confiavel. 

OBJETO N' DE DADOS MEDIA VARIANCIA 

REGUA 5 1799 1.86 

ALGORITMO 5 1801 1.85 

o tesle I-Student moslra que os valores obtidos pe
los dois metodos nao tern diferenr;as significativas. mas 
pode-se afirmar que a uti liza~ao do algorilmo ICm uma gran
de vantagem sobre 0 metoda traditional que e a possibili
dade de alUalizar os valores da declinar;ao magllclica. sem 
a necessidade de ter que esperar a publicar;ao de um novo 
mapa. A utilizar;iio da regua para a interpolar;ao, a posir;Jo 
correta do ponto e a interpola~ao das curvas sao em funr;ao 
da sensibilidade do operador. e da sua acuidade visual para 
verificar se as medidas estao sendo obtidas corretamente 
islO pode provocar 0 aparecimento de erros grosseiros, que 
podem ser descritos por exemplo como a troca do valor de 
urn numero. frequentemente causada peta falta de aten~Jo 
do operador. 

Dito isto. podemos concluirquc comparando os dois 
processos de obtenr;ao da declina~ao magnetica 0 proces
so da utilizar;ao da Tt!gua e muito demorado e tambem ne
cess ita que 0 usuario disponha sempre do mapa. E que 0 

mapa se deleriora com a ar;ao do tempo. e com isso a qua
lidade das medidas ficam cada vez menos precisas. lsto ja 
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nao acontece com os dados digitalizados. que descana <I 

possibilidade do usuario de manusear constantementt do 
mapa. 

Este programa tambcm pode ser adaptado para lli
versas finalidades. muito comulll na topogralia. como pur 
exemplo na aviventar;Jo de fum os. A viventar signllica <1\ 1-
var. alualizar. Avi\'cntar urn rumo e reprodul.lr n<l epoca 
atual a demarcar;ao de urn alinhamento Ja demarcadu. elll 
epoca anterior. mas cujos vestigios se perdcram ou ~l' tor
naram confusos. 

Os alinhamentos levanUldos no campo e posterior
mente na planta sao caracterislica ou medidos em r.;:I,u;<1o 
ao none magnctico.j<i que a bllssola assim mdica_ Cllmo 11 

norte magm:!tico varia e a declilla<;ao magn':tlca tam bern 
varia. de acordo com 0 lugar e tempo. evidel1lcmelllt' um 
rumo magnelico oblido para um alinhamento em determl
nada cpoca, diferira do rumo magnetico do mesillo alinha
mento medido em outra ocasiao. 

Sendo 0 alinhamento imula\ cl. 0 que Ira \ al-iar ,era 
o nllno ou 0 azimute magnetico_ Freqilentemente surgelll 
problemas de veritica~ao. retificar;<1o ou demarca~ao do.: 
uma propnedade lem seus marcos perdidos ou ~e tem du
vidas. Ponamo. estc programa pode ser muito (nil se inc!u
Ido em soflware de lopografia como uma alternativa de 
rcduLir eSli: lipo de pn;ocupar;<lo 

CO NC L USA O 

A conclusao e que 0 prograllla em muito SUbSUlU1 a 
utilizar;ao da regua como instrurnento de il1h:rpolar;;\o l1a 
determinar;ao da declinar;ao magnetica. 0 algoritmo faL U 

caJcuJo de maneira cont1avel. poupando tempo e ajudando 
a resolver os problemas de manelfa Tap ida 

Este programa foi desenvolvido apenas para 0 b
tado de Sao Paulo, mas podera ser estendido para 11 resta 
do Pais e para 0 mundo ludo. baslando para ISSO qtK' ~t' 

tenha 0 mapa de dcclina~iio magnetica digilalizado. Como 
foi visto a declinar;ao magncticfl pode so.:r Illlponallle para 
a topografia e outras ciencias. 0 conhecimento da dcclin<l
~ilo maglletica nos levaillamentos topograflCo~ e SU(1 po~

lerior atualiza~ao devem ser vistos como uma das pnncl
pais ulilidades deste programa. 
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