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Resumo: Propomos neste trabalho o estudo da produção de áxions em plasma estelar

através de um campo magnético externo. Na aproximação de campo de fundo, mostramos

que a presença de um campo magnético externo induz um mixing cinético entre o áxion e

o fóton, i.e. o chamado efeito Primakoff. Como o áxion é um dos grandes candidatos a

matéria escura, por ser um campo pseudo-escalar neutro, o efeito Primakoff constitui um

mecanismo (ou portal) de acesso ao setor escuro, o que fornece novas perspectivas além do

Modelo Padrão. No limite de altas energias, observáveis como probabilidades de transição

e taxa de produção de partículas foram calculados.
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Abstract: We propose in this work the study of the production of axions in stellar plasma

medium through an external magnetic field. In the background field approximation, we can

show that the presence of the external magnetic field induces a mixing between the photon

and the axion, i.e. the so called Primakoff effect. Since the axion is one of the greatest

candidates for dark matter, for being a neutral pseudo-scalar field, the Primakoff process

constitutes a mechanism (or portal) to access the dark sector, which in turn provides us

new perspectives beyond the standard model. In the high energies limit, observables like

probabilities transitions and particles production rates were computed.
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1 Introdução

O modelo padrão da física de partículas elementares (MP) é um dos grandes sucessos da física

moderna. Atualmente, há um grande consenso por parte da comunidade científica de que o MP constitui

a base fundamental do nosso entendimento a respeito das partículas elementares e suas interações. .

Entretanto, o MP não consegue responder a todas as questões da física fundamental, sendo assim ne-

cessária novas perspectivas teóricas e experimentais de uma física além do modelo padrão (FAMP). Nos

dias atuais, temos grandes exemplos de teorias de FAMP. como a Supersimetria [5], as Super-Cordas [29],

a Gravitação Quântica de Loop [2], etc..., que não apenas habitam a fronteira da ciência da física de

partículas elementares, mas também oferecem novos insights e caminhos para uma nova física.

Um dos grandes pilares do MP são as Teorias de Yang-Mills-Shaw (YM-S)[12], que formam a base

teórica das interações fundamentais da natureza. Um dos seus aspectos notórios está na possibilidade de

um termo de interação que viola a simetria CP, conhecido na literatura como termo-θ:

Lθ−term =
g2

32π
θ Ga,µνG̃a

µν , (1.1)

onde g é a chamada constante de acoplamento não-abeliana. Nas teoria abelianas, i.e. setor Eletro-

magnético, esta interação não contribui devido as identidades de Bianchi abelianas, porém no caso das
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teorias não-abelianas isso já não é verdade. Também é possível rastrear a sua origem em outras teorias

em FAMP, como a Supersimetria [5]. Historicamente, a violação de CP está no coração da formação das

teorias Eletrofracas [6, 18, 13, 33, 27] e possui atualmente ampla verificação experimental [35]. Por outro

lado, a quebra da simetria CP não é observada experimentalmente nas interações fortes [1], e portanto

o termo-θ deveria ser nulo. Isto é evidenciado através do fato de que o termo (1.1) leva a um momento

de dipolo elétrico do neutron não nulo. Este, por sua vez, depende do vetor de spin que é sensível as

transformações de CP e portanto pode levar a uma quebra da simetria CP nas interações fortes. Tes-

tes experimentais mostram que o momento de dipolo do neutro é dn < 1, 28.10−26e.cm, o que leva ao

parâmetro θ ∼ 1010. Portando, se o parâmetro θ é não nulo, então ele precisa ser muito pequeno. Este

cenário constituí o que é conhecido na literatura como problema da CP-forte ou strong CP-problem.

Uma possível resposta a esta questão foi proposta por Peccei e Quinn em 1977 [24]. Eles propuseram

eleger o parâmetro θ à um novo campo dinâmico, que mais tarde passou a ser chamado de áxion. Dessa

maneira, o mínimo de energia da QCD é modificado, e se redefinirmos o campo do axion de tal forma

que o valor esperado do seu estado de vácuo seja nulo, então o termo (1.1) é anulado, recuperando assim

a invariância de CP nas interações fortes. Obtemos assim uma nova partícula elementar, que devido a

natureza do termo (1.1), é gerada por um campo pseudo-escalar.

Motivado pelo problema CP-forte, e por possíveis aplicações na física de cargas fracionárias com os

chamados dyons (objetos com cargas elétricas e magnéticas), Wilczek propõem a Eletrodinâmica Axiônica

[34]. Como o parâmetro θ foi elevado ao posto de campo dinâmico, o termo (1.1) agora pode contribuir

também para o setor abeliano de YM-S. Na literatura é comum encontrarmos o termo de interação

áxion-fóton covariante na forma:

LAX

∣
∣
∣
∣

interação

=
gaγ
4

ϕF̃µνF
µν , (1.2)

sendo ϕ o campo do áxion e gaγ a constante de acoplamento áxion-fóton que tem dimensão de comprimento−1.

Dessa forma, a proposta do áxion deixou de ficar atrelada a questão da Violação de CP-forte nas intera-

ções fortes, e começou a permear outras áreas da física. As chamadas "axion like particles"ou partículas

tipo áxion (ALP’s, para diferenciar dos áxions relacionados ao problema da CP-forte) possuem muitas

aplicações variando da matéria condensada [30] em isolantes topológicos, à contextos cosmológicos [19]

e em especial constituem um dos principais candidatos a matéria escura [17] na categoria das chamadas

"weakly interacking massive particles"ou partículas massivas fracamente interagentes (WIMP’s). Mui-

tos são os experimentos atualmente que buscam detectar partículas axiônicas ou ALP’s, variando desde

cavidades de micro-ondas nos experimentos do ADMX ("axion dark matter experiment"), à busca por

influências em escalas astrofísicas, como o CAST (CERN Axion Solar Telescope) [14], que busca medir

áxions produzidos no núcleo solar, através da conversão de raios-X em áxions na presença de campos

magnéticos externos da ordem de 9, 5 T , ou ainda no contexto da física de partículas de altas ener-
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gia que busca por assinaturas da presença de partículas exóticas (incluindo matéria escura) através da

colaboração MoEDAL ("Monopole and Exotics Detector at the LHC") [20] e na colaboração Atlas [8].

Um fato importante a se ressaltar é o grande intervalo possível para a massa das ALP’s. Em geral,

temos duas perspectivas possíveis, a primeira leva em consideração os processos de espalhamento capazes

de produzir áxions na escala eV- TeV [23]. Temos, como exemplo, a reação γ + γ → ϕ → γ + γ que é

capaz de produzir áxions através do processo Primakoff, com a massa do áxion tomando valores até a

escala do TeV [28]. Para colisão chumbo-chumbo, os limites de exclusão para a massa do áxion estão

na faixa m ≃ (5 − 100) GeV , para uma constante de acoplamento gaγ ≃ 0, 05 TeV −1, com um nível

de confiança de 95 % [9]. A segunda considera contextos astrofísicos capazes de produzir áxions com

um bound superior para a sua massa na escala 10−10 eV - 30 KeV [3]. Estudos recentes para conversão

ressonante ALP-fóton na magnetar SGR J1745-2900 excluem acoplamentos gay > 10−12 GeV −1 para

m ≤ 10−6 eV [7]. Outro limite bem estabelecido foi obtido pelo experimento CAST, que reportou um

limite de gaγ ≃ 0, 66× 10−10 GeV −1 para m ≤ 0, 02 eV , com nível de confiança de 95 % [22].

Um dos aspectos muito peculiares da Eletrodinâmica Axiônica é que podemos mostrar que a

presença de uma campo magnético externo induz um mixing áxion/fóton, i.e. o chamado efeito Primakoff

[25]. Como as ALP’s podem constituir parte da matéria escura, o efeito Primakoff pode ser usado como um

portal de acesso ao setor escuro, bastando apenas a presença de um campo magnético externo expressivo.

Experimentos como o CAST fazem uso de helioscópios para medir a conversão de áxions produzidos no

núcleo do sol em raios-x nos grandes campos magnéticos dos detectores [15]. Outro experimento muito

interessante, levado a frente pela colaboração OSQAR busca medir a transmição de sinais luminosos

através de materiais opacos na presença de campos magnéticos, i.e. o chamado "shining light through

wall"[4].

Neste trabalho, propomos o estudo da produção de áxions em plasma estelar via efeito Primakoff.

Na seção (2), fizemos uma revisão da Eletrodinâmica Axiônica em um meio de plasma magnetizado,

apresentamos a dedução do efeito Primakoff através do caminho tradicional na seção (3) e propusemos

um novo método através de propagadores linearizados na seção (4). Por fim, apresentamos um formalismo

de operador de densidade térmico para calcular a taxa de produção de fótons/áxions por algum meio

térmico, como plasma solar por exemplo, na seção (5). Finalizamos o texto apresentando nossas conclusões

e possíveis encaminhamentos na seção (6).

2 Eletrodinâmica Axiônica em Meios de Plasma

Para os desenvolvimentos que se seguem, consideraremos o sistema de unidades naturais, i.e.

c = (ε0µ0)
−1/2 = ~ = 1, com ε0 = µ0 = 1. A Lagrangiana da Eletrodinâmica Axiônica [34], em um meio

de plasma, tem a forma covariante:

LAX = −
1

4
FµνF

µν + JµA
µ +

g

4
ϕF̃µνF

µν +
1

2
∂µϕ∂

µϕ−
m2

2
ϕ2, (2.1)
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onde ϕ é o campo do áxion, o tensor de força do campo eletromagnético, com o seu dual, são definidos

como:

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ,

F̃µν =
1

2
εµναβFαβ = εµναβ∂αAβ ,

(2.2)

Em termos dos campos elétricos ~E e magnéticos ~B:

F i0 = −∂iA
0 − ∂0A

i = Ei,

F ij = ∂iAj − ∂jAi = (δikδjl − δilδjk)∂kAl = −εijmεklm∂kA
l = −εijmBm.

(2.3)

Com as expressões (2.2), podemos obter as componentes do tensor dual também:

F̃ i0 = Bi,

F̃ ij = εijkEk.
(2.4)

Em um meio de plasma [16], consideramos uma corrente que obedece a lei de Ohm:

Jµ = (ρe, σ~E), (2.5)

onde σ é a condutividade elétrica do plasma na presença de uma onda eletromagnética.

A partir do princípio de mínima ação, ou equivalentemente a partir das equações de Euler-Lagrange,

podemos obter as equações de campo:

∂µF
µν = g∂µϕF̃

µν + Jν

∂µF̃
µν = 0,

(�+m2)ϕ =
g

4
F̃µνFµν .

(2.6)

2.1 Relações de Dispersão em Meios Condutores

Vamos agora mostrar o efeito da condutividade elétrica nas relações de dispersão eletromagnéticas.

A equação de Amperé-Maxwell:

∇× ~B = σ~E+ ∂t~E. (2.7)

Com o auxilio das transformadas de Fourier dos campos:

~E(x) =

∫
d4k

(2π)4
~E(k)e−ikµxµ ,

~B(x) =

∫
d4k

(2π)4
~B(k)e−ikµxµ ,

(2.8)
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podemos escrever a derivada temporal do campo elétrico como:

i∂t~E

ω
= ~E. (2.9)

Substituindo em (2.7):

∇× ~B =

(

1 +
iσ

ω

)

︸ ︷︷ ︸

=ε

∂t~E = ε∂t~E, (2.10)

onde definimos a permissividade elétrica do plasma em função da condutividade elétrica. Tomando o

rotacional da equação de Faraday-Lenz, e com o auxilio de (2.7), podemos encontrar a equação de onda

do campo elétrico:

(ε∂2
t −∇2)~E(x) = 0. (2.11)

Pela forma canônica da equação de onda, temos que:

1

v2
=

n2

(c = 1)2
= ε. (2.12)

Portanto, o índice de refração da onda eletromagnética em um meio de plasma se relaciona com a

condutividade na forma:

n =

√
(

1 +
iσ

ω

)

. (2.13)

Finalmente, para obtermos a relação de dispersão da onda eletromagnética, expandimos o campo elétrico

em (2.11) na base de Fourier (2.8):

(−ω2n2 + |~k|2)~E(k) = 0. (2.14)

Qualquer campo elétrico é solução desta equação dado que o termo entre parênteses se anule. Logo,

temos que:

kµkµ = ω2n2 − |~k|2 = 0, (2.15)

i.e a relação de dispersão do fóton no plasma. O último detalhe que precisamos é uma descrição feno-

menológica para a condutividade elétrica do plasma, e consequentemente para o índice de refração do

meio.

2.2 Índice de Refração do Plasma na Presença de um Campo Magnético

Externo

Em um meio de plasma magnetizado, uma onda eletromagnética possui, além de seus modos

transversais modificados, modos longitudinais devido a presença de plasmons, i.e. quasi-quantizações em

um meio de plasma magnetizado. Neste trabalho, iremos considerar apenas os modos transversais, e o

leitor pode checar [15][31] para futura referência.
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Considere um plasma eletrônico de densidade uniforme na presença de um campo magnético ex-

terno constante ~B0. Para pequenas amplitudes de movimento eletrônicas devido a presença de uma onda

eletromagnética, e desprezando os efeitos de colisões, podemos aproximar as equações de movimento

como:

me∂
2
t ~x− e~B0 × ∂t~x = −e~Ee−iωt. (2.16)

onde desprezamos os efeitos do campo magnético da onda devido a alta intensidade do campo externo

~B0. Considerando a dependência temporal da amplitude na forma ~x(t) = ~xe−iωt, a expressão (2.16) pode

ser escrita como:

−meω
2~x+ iωe~B0 × ~x = −e~E. (2.17)

Note que a dependência temporal de ~E também foi eliminada por ter a mesma natureza da dependência

temporal da amplitude ~x. Invertendo (2.17), podemos encontrar a amplitude eletrônica:

xi(t) =
1

ω2 − ω2
B

(
e

me
δij −

ieωB

ω
ǫjikbj −

eω2
B

ω2me
bibk

)

Eke−iωt, (2.18)

de forma que bi = Bi
0/|

~B0| e ωB = B0e/m é a chamada frequência de ciclotron. Logo, considerando a

densidade eletrônica ρe = −nee, a densidade de 3-corrente é dada por:

ji = −nee
dx

dt
=

iω2
p

ω2 − ω2
B

(

ωδik − iωBǫ
jikbi −

ω2
B

ω
bibk

)

Eke−iωt, (2.19)

e a frequência de plasma,

ω2
p =

nee
2

me
. (2.20)

Pela lei de Ohm da condutividade, vemos que a condutividade elétrica, e consequentemente o

índice de refração do plasma, depende da direção do campo Magnético externo, evidenciando assim que

o campo externo induz uma birrefringência no plasma. O índice de refração:

(nik)2 = δik −
ω2
p

ω2(ω2 − ω2
B)

(ω2δik − iωBωε
jikbi − ω2

Bb
ibk). (2.21)

No contexto de altas frequências, i.e. ω >> ωB, podemos escrever a relação de dispersão no plasma

como:

kµk
µ = ω2 − ω2

p −∆B − |~k|2 = 0, (2.22)

onde ∆B são os efeitos da birrefringência induzida pelo campo magnético externo no meio de plasma.

Até primeira ordem em ωB/ω, eles possuem a forma:

∆jk
B = ω2

p

ωB

ω
ǫijkbi. (2.23)
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Os índices espaciais i,j indicam a atuação da birrefringência em diferentes componentes da polarização

do campo eletromagnético ~E.

2.3 Efeito Faraday

Outro efeito presente em um meio de plasma com campo magnético externo é a rotação do ângulo

de polarização a medida que a onda se propaga no plasma, i.e. a chamada rotação de Faraday. Para

tanto, vamos considerar a solução (2.18) numa situação no qual o campo magnético externo é paralelo a

direção de propagação da onda, i,e, ~B0 || ~k. É conveniente assumirmos as condições:

~E(t) = E∓~ǫ±e
−iωt = (E1 ∓ iE2)~ǫ±e

−iωt,

~x±(t) = x∓~ǫ±e
−iωt = (x1 ∓ ix2)~ǫ±e

−iωt,
(2.24)

com os vetores de polarização circular para esquerda/direita,

~ǫ± = ~ǫ1 ± i~ǫ2, (~ǫ±)
∗ · ~ǫ∓ = ~ǫ± · ~k = 0, (~ǫ±)

∗ · ~ǫ± = 1. (2.25)

Substituindo (2.24) em (2.17), obtemos como solução a amplitude eletrônica:

~x±(t) =
e

mω(ω ∓ ωB)
~E±, (2.26)

e consequentemente a permissividade elétrica,

ε± = 1−
ω2
p

ω(ω ∓ ωB)
. (2.27)

Portanto, a dispersão da onda no plasma, onde ~B0 || ~k, é dada por:

ω2ε± − |~k|2 = ω2

(

1−
ω2
p/ω

(ω ∓ ωB)

)

− |~k|2 = 0. (2.28)

No limite de altas frequências, i.e. ω >> ωp, podemos escrever o vetor de onda para as duas polarizações:

|~k±| = ω

√
(

1−
ω2
p/ω

(ω ∓ ωB)

)

≃ ω

(

1−
ω2
p/ω

2(ω ∓ ωB)

)

= ω ±
ω2
p

2(ω + ωp)
= |~k0| ±∆k. (2.29)

Logo, as polarizações circulares esquerda/direita de uma onda eletromagnética que se propaga em um

plasma magnetizado possuem vetores de onda diferentes. Como uma onda linearmente polarizada pode

ser escrita como uma superposição de ondas polarizadas circularmente:

~E = E0(~ǫ+e
−i(ωt−~k+·~x) + ~ǫ−e

−i(ωt−~k−·~x)). (2.30)
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Tomando a parte real da onda:

Re
{

~E
}

= 2E0 cos (ωt− ~k · ~x)

[

cos (∆~k · ~x)~ǫ1 + sin (∆~k · ~x)~ǫ2

]

. (2.31)

Logo, o ângulo de polarização da onda é dado por:

ϕ = tan−1

(
E2

E1

)

= ∆k|~x|. (2.32)

Vemos, portanto, que o ângulo de polarização rotaciona a medida que a onda se propaga no plasma

magnetizado. Este efeito é conhecido na literatura como rotação de Faraday. Uma onda linearmente

polarizada tem seu vetor de polarização rotacionado ao percorrer o meio térmico magnetizado.

2.4 Aproximação por Campo de Fundo

.

Uma abordagem muito comum é expandirmos os campos da teoria como perturbações em torno de

um campo de fundo fixo. A partir daqui, iremos considerar os campos obedecendo as relações de dispersão

modificadas (2.22) devido aos termos de fonte do meio de plasma magnetizado. Estamos interessados em

expandirmos em torno de um campo magnético de fundo constante:

Fµν = fµν + Fµν
B , F̃µν = f̃µν + F̃µν

B . (2.33)

O campo de fundo Fµν
B possui apenas uma combinação não nula:

F ij
B = −εijkBk

b e F̃ i0
B = Bi

b. (2.34)

Nesta aproximação, desprezamos termos maiores do que quadráticos nos campos. Substituindo

(2.34) em (2.2), obtemos a Lagrangiana:

L = −
1

4
fµνf

µν +
g

2
ϕfµνF̃

µν
B +

1

2
∂µϕ∂

µϕ−
m2

2
ϕ2, (2.35)

onde desprezamos termos de primeira ordem nos campos pois não contribuem para as equações de campo.

As equações de campo se tornam:

∂µf
µν = g∂µϕF̃

µν
B ,

∂µf̃
µν = 0,

(�+m2)ϕ =
g

2
F̃µν
B fµν .

(2.36)
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3 Mixing Áxion-Fóton através das Equações de Campo

Vamos mostrar agora que de fato o campo magnético de fundo induz um mixing entre o áxion e

o fóton [25]. Em termos do campo perturbativo do photon aµ = (φ,~a) e do campo magnético de fundo

~Bb, as equações de campo podem ser escritas como:

�aν = g∂µϕF̃
µν
B ,

(� +m2)ϕ = gF̃µν
B ∂µaν ,

(3.1)

onde assumimos a condição do gauge de Lorenz, i.e. ∂µa
µ = 0. Em termos dos potenciais:

�φ = g∇ϕ · ~Bb,

�~a = −g∂tϕ~Bb,

(�+m2)ϕ = g∂t~a · ~Bb + g∇φ · ~Bb.

(3.2)

Agora, para expormos o mixing cinético precisamos considerar as equações de campo no espaço

dos 4-momentum kµ = (ω,~k). Os fótons obedecem as relações de dispersão (2.22), e os áxions:

kµk
µ = ω2 − |~k|2 = m2. (3.3)

Utilizando as transformações (2.8), podemos reescrever as equações (3.2) na forma:

(ω2 − ω2
p −∆B − |~k|2)φ = −igϕ~k · ~Bb,

(ω2 − ω2
p −∆B − |~k|2)~a = iωgϕ~Bb,

(ω2 − |~k|2 −m2)ϕ = −iωg~a · ~Bb + igφ~k · ~Bb.

(3.4)

Se escolhermos ~k· ~Bb = 0, podemos perceber que apenas a componente do 3-vetor potencial paralelo

ao campo magnético externo contribui para os termos de mixing. Redefinindo o 3-vetor potencial na forma

~a → i~a, podemos tornar os termos de acoplamento reais. Em forma matricial, as equações de campo

podem ser escritas como:







(ω2 − |~k|2)13 − 2ω








∆⊥ nR 0

nR ∆|| ∆M

0 ∆M ∆a






















a⊥

a||

ϕ








= 03×1. (3.5)

onde a|| e a⊥ indicam as componentes do campo eletromagnético paralelas e perpendiculares ao campo

magnético externo, respectivamente, e definimos as quantidades:

∆⊥ =
(∆B)⊥ + ω2

p

2ω
, ∆⊥ =

(∆B)|| + ω2
p

2ω
, ∆a =

m2

2ω
, ∆M =

gBb

2
, (3.6)
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onde (∆B)⊥/|| representa os efeitos da birrefringência do meio de plasma magnetizado nas componentes

do 3-potencial vetor perpendiculares e paralelas ao campo magnético externo, respectivamente, e nR

representa a rotação das componentes dos vetores de polarização devido ao efeito Faraday.

Escrita dessa maneira, as equações de campo (3.5) evidenciam um fato muito interessante: os

campos oscilantes (fóton e áxion) não são auto-estados simultâneos de energia e 3-momento. Outro

aspecto notável também é que apenas a componente do 3-vetor potencial paralela ao campo magnético

externo que acopla com o áxion. Escolhendo como base auto-estados de energia, e no regime de altas

energias ω >> ωp, vamos aproximar a relação de dispersão por ω ≈ |~k| e definir ~k = kz ẑ. Note que, no

limite de altas frequências, podemos negligenciar os efeitos da rotação de Faraday. Dessa forma, podemos

linearizar o operador cinético na forma:

(ω2 − |~k|2) = (ω + kz
︸ ︷︷ ︸

=2ω

)(ω + i∂z) ≈ 2ω(ω + i∂z), (3.7)

Com essas aproximações, podemos expressar (3.5) como:







(ω + i∂z)13 −








∆⊥ 0 0

0 ∆|| ∆M

0 ∆M ∆a






















a⊥

a||

ϕ








= 03×1. (3.8)

onde retornamos o 3-momento kz para o espaço de configurações pois os estados agora não são auto-

estados de 3-momento.

3.1 Diagonalização e Matrix de Mixing

O setor não diagonal pode ser escrito numa forma tipo "Schorëdinger":

−i∂z




a||

ϕ



 =




∆|| ∆M

∆M ∆a





︸ ︷︷ ︸

=HI




a||

ϕ



 . (3.9)

A matriz HI na expressão (3.9) pode ser interpretada como uma matriz Hamiltoniana no espaço dos

3-momentum, pois −i∂z é um operador de 3-momentum. Os autovalores de HI :

λ± =
∆|| +∆a

2
±

√

(∆|| −∆a)2

4
+ ∆M =

∆|| +∆a

2
±∆osc. (3.10)

Como a matriz HI é simétrica, podemos diagonaliza-lá por uma matriz do grupo SO(2) parametrizada

na forma:

P =




cos θ sin θ

− sin θ cos θ



 ∈ SO(2). (3.11)
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Assim, os estados diagonais são dados por:




a′||

ϕ′



 =




cos θ sin θ

− sin θ cos θ








a||

ϕ



 . (3.12)

Como a matriz P é uma transformação de similaridade entre a matriz HI na forma não diagonal e na

forma diagonal, i.e. :

P−1HIP = HD, onde HD = diag(λ+, λ−), (3.13)

podemos mostrar que o ângulo de mixing θ é dado por:

sin 2θ =
∆M

∆osc
. (3.14)

Com a diagonalização de HI feita, i.e. com seus auto-estados e auto-valores determinados, temos

todo o material necessário para derivarmos a matriz de mixing. Apartir de (3.9), segue que HI é o gerador

de translações na direção z pois seus auto-valores são 3-momentos kz. Logo, podemos escrever o operador

translação z como:

U(z) = e−iHIz. (3.15)

Considere agora um feixe de partículas (fótons ou áxions) em uma região onde haja um campo

magnético externo ~Bb. Os auto-estados de HI após o feixe de partículas percorrer uma distância z:




a′||(z)

ϕ′(z)



 = U




a′||(0)

ϕ′(0)



 =




e−iλ+z 0

0 e−iλ−z








a′||(0)

ϕ′(0)



 . (3.16)

Retornando a base não diagonal, temos que:




a||(z)

ϕ(z)



 = P−1UP
︸ ︷︷ ︸

=M




a||(0)

ϕ(0)



 , (3.17)

onde a matrix de mixing M é dada por

M =




cos2 (θ)e−iλ+z + sin2 (θ)e−iλ−z, −i sin (2θ)ei(∆||+∆a)z/2 sin (∆oscz)

−i sin (2θ)ei(∆||+∆a)z/2 sin (∆oscz), cos2 (θ)e−iλ−z + sin2 (θ)e−iλ+z



 . (3.18)
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3.2 Probabilidade de Transição Áxion/Fóton

A matriz (3.18) nos ensina algo extremamente curioso. Ela nos indica que os campos do áxion e

do fóton, após andarem uma distância z no campo magnético de fundo, são uma combinação linear dos

campos. Portanto, os elementos fora da diagonal nos dão a probabilidade de transição fóton/áxion:

Pa||→ϕ = |M12|
2 = |

〈
a||(0)

∣
∣U(z) |ϕ(0)〉 |2 = sin2 (2θ) sin2 (∆oscz) (3.19)

Note que, como a matriz de mixing (3.18) é simétrica, a probabilidade de transição áxion/fóton é a

mesma. O parâmetro ∆osc tem dimensão de comprimento−1 e pode ser utilizado para estimar a escala

no qual a oscilação pode ser observada através do chamado comprimento de oscilação l = 2π/∆osc.

4 Mixing Áxion/Fóton através de Propagadores Linearizados

Existe um método alternativo, mais direto porém não muito explícito, de obter a probabilidade

de transição áxion/fóton através de propagadores linearizados, i.e. funções de correlação no espaço dos

3-momentum. Para tanto, precisamos estudar o Lagrangiano (2.1) no espaço dos 4-momentum utilizando

as transformações de Fourier dos campos (2.8). Primeiro, vamos reescrever o Lagrangeano (2.35), na

aproximação de campo de fundo, na forma:

LAX(x) =
1

2
aµ(�ηµν − ∂µ∂ν)a

ν −
1

2
ϕ(� +m2)ϕ+ gϕ∇φ · ~Bb + gϕ∂t~a · ~Bb. (4.1)

No espaço dos 4-momentum:

LAX(k) =
1

2
aµ(−k2ηµν + kµkν)a

ν −
1

2
ϕ(−k2 +m2)ϕ+ igϕφ~k · ~Bb − iωgϕ~a · ~Bb. (4.2)

Novamente, assumindo as mesma condições impostas sobre (3.4) ( ~k· ~Bb = 0 e ~a → i~a), e escrevendo

o 3-vetor potencial como ~a = a⊥+ a|| no gauge de Lorenz (kµaµ = 0) , podemos expressar o Lagrangiano

(4.2) como:

LAX(k) =
(−k2)

2
φ2 +

(k2)

2
a2⊥ +

1

2

(

a|| ϕ
)




ω2 − ω2

p − (∆B)|| − |~k|2 ωgBb

ωgBb ω2 − |~k|2 −m2
a





︸ ︷︷ ︸

=Kc




a||

ϕ



 (4.3)

A matriz cinética Kc é a versão Lagrangiana das matrizes (3.5). Elas demonstram novamente que

os campos não são simultaneamente auto-estados de energia e 3-momento. Com o objetivo didático de

mostrar que ambos os métodos levam a mesma probabilidade de transição, escolhemos aqui auto-estados

de energia e linearizamos os operadores cinéticos de forma análoga à (3.7) (não retornamos aqui o vetor

de 3-momento ao espaço de configurações pois, à nível Lagrangiano, os campos não obedecem as relações
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de dispersão físicas):

LAX(k) =
(−k2)

2
φ2 +

(k2)

2
a2⊥ + ω2(a2⊥ + ϕ2) + ω

(

a|| ϕ
)




−kz −∆|| ∆M

∆M −kz −∆a





︸ ︷︷ ︸

=G−1(ω,kz)




a||

ϕ



 . (4.4)

4.1 Matriz de Propagadores Linearizados e Probabilidades de Transição

A matriz G−1(ω, kz) tem como seus elementos operadores de onda no espaço dos momentum kz .

A matriz inversa é formada por propagadores linearizados, i.e. funções de correlação no espaço dos

momentum kz :

M(ω, kz) ≡ G(ω, kz) =
1

k2z + (∆a +∆||)kz +∆a∆|| −∆2
M




−kz −∆a −∆M

−∆M −kz −∆||



 (4.5)

A matriz (4.5) contém as amplitudes de transição no espaço dos momentum kz . Portanto, se fizermos a

transformada de Fourier inversa e retornarmos ao espaço de configurações, obteremos novamente a matriz

de mixing (3.18). Dessa forma, a amplitude de transição áxion/fóton:

Ga||→ϕ(z, ω) = −∆M

∫
dkz
2π

eikzz

k2z + (∆a +∆||)kz +∆a∆|| −∆2
M

= −
∆M

(4π)∆osc

∫

dk eikzz

[
1

kz + λ+
−

1

kz + λ−

]

=
−i∆M

2∆osc

[
e−iλ+z − e−iλ−z

]
,

= −
∆M

∆osc
e−i(∆||+∆a)z/2 sin (∆oscz) = −iM12.

(4.6)

Podemos ver, com o auxílio da relação (3.14), que a função de correlação (4.6) é igual ao elemento

fora da diagonal da matriz (3.18), a menos de uma fase (que não contribui para a probabilidade de

transição). Portanto, o módulo ao quadrado da função de correlação (4.6) nos da a probabilidade de

transição áxion/fóton:

Pa||→ϕ(z) = |Ga||→ϕ(ω, z)|
2 =

(
∆M

∆osc

)2

sin2 (∆oscz) (4.7)

que é o mesmo resultado obtido em (3.19).
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5 Taxa de Produção Áxion/Fótons

Podemos calcular a taxa de produção de áxions/fótons, por algum meio térmico, através do for-

malismo de operador de densidade e a chamada equação de Lionville quântica [26]. A matriz HI pode

ser reescrita como

HI =




∆|| ∆M

∆M ∆a



 =
∆|| +∆a

2
12 +




+∆ω ∆M

∆M −∆ω



 , (5.1)

onde ∆ω = (∆|| −∆a)/2.

Nós consideramos aqui um ensemble (conjunto de estados, com sua devidas probabilidades, que o

sistema pode ocupar à uma dada temperatura) de áxions/fótons que interage com um campo magnético

de fundo sem espalhamento de momento. A matriz de densidade no equilíbrio térmico:

ρT =




fT 0

0 0



 , (5.2)

onde fT = (eωT − 1)−1 é a chamada distribuição de Bose-Einstein, que nos da a ocupação dos estados

quânticos a uma determinada temperatura T (aqui consideramos ~ = kb = 1). Como o fundo magnético

pode interagir com os campos do fóton e do áxion absorvendo e emitindo quantas de energia, temos que

a evolução temporal do operador de densidade é dada pela equação de Lionville quântica:

ρ̇ = −[HI , ρ] +
1

2
{Gprod, 1 + ρ} −

1

2
{Gabs, ρ}, (5.3)

onde definimos as matrizes fenomenológicas de absorção/emissão de partículas,

Gprod/abs =




Γprod/abs 0

0 0



 , (5.4)

sendo Γprod/abs a taxa de absorção ou emissão de áxions/fótons com 3-momentum ~k. No equilíbrio

térmico, elas obedecem Γprod = e−ωTΓabs.

No equilibrio térmico, temos que ρ̇ = 0 e os estados finais não são excitados. Entretanto, propondo

uma pequena perturbação em torno do equilíbrio térmico:

ρ = ρT + δρ =




fT 0

0 0



+




na g

g∗ ne



 . (5.5)

A equação da evolução temporal se torna:

ρ̇ = −i[HI , ρ]−
1

2
{G, δρ}. (5.6)
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A matriz G = diag (Γ, 0) contém a taxa de "amordecimento" Γ = Γabs − Γprod = (1 − e−ωT )Γabs. As

equações tem a forma:




ṅ0 ġ

ġ∗ ṅe



 =




−2∆M Im(g)− Γn0 −g(i∆ω + Γ/2) + i∆M (fT + n0 − ne)

−g∗(−i∆ω + Γ/2)− i∆M (fT + n0 − ne) 2∆M Im(g)





(5.7)

Assumindo que as excitações não se desviam muito do equilíbrio térmico (afinal δρ é apenas uma pequena

perturbação), i.e. n0, ne << fT :

ġ = −g(i∆ω + Γ/2) + i∆MfT . (5.8)

Assumindo a condição inicial g(0) = 0, a equação diferencial (5.8) tem como solução de decoerência:

g(t) =
1− e−i(∆ω+Γ/2)t

∆ω − iΓ/2
∆MfT . (5.9)

Depois de um transiente inicial, a solução (5.9) assume o estado estacionário:

g(∞) =
∆ω + iΓ/2

(∆ω)2 + Γ2/4
∆MfT . (5.10)

Inserindo a solução de decoerência em estado estacionário na equação para ṅe, finalmente obtemos a taxa

de produção de áxions/fótons na presença de uma campo magnético externo:

ṅe =
Γ∆2

M

(∆|| −∆a)2 + Γ2/4

1

eω/T − 1
. (5.11)

Note que esta taxa de produção é válida tanto em condições de ressonância (∆|| = ∆a) quanto fora

da ressonância, e que a única aproximação feita aqui é de que os acoplamentos ∆M são muito menores

do que a separação dos níveis de energia ∆ω.

6 Conclusões

Nós demonstramos que de fato é possível utilizar o efeito Primakoff como um portal ao setor

axiônico. Os observáveis calculados em (3.19) e (5.11) podem ter consequências físicas em diversos

contextos. Muitos experimentos hoje buscam medir consequências do efeito Primakoff na perda de energia

do Sol [15], e até mesmo sua influência nos intensos campos magnéticos presentes no universo primordial

[10]. A física do mixing áxion/fóton também tangencia questões da Teoria Quântica de Campos, tendo

impacto inclusive em problemas muito atuais como as anomalias quirais presentes no MP [11].

Ressaltamos aqui também os novos caminhos na física que são abertos pelos modelos de mixing

cinéticos. O efeito Primakoff na verdade faz parte de uma grande categoria de mixings cinéticos, que

englobam também mixing entre fótons e fótons escuros [26] e inclusive mixing entre partículas super-
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simétricas em outros contextos de FAMP, como na quebra da simetria de Lorentz [32]. Em trabalhos

futuros, iremos apresentar outras possibilidades de mixing cinéticos e como os termos de mistura po-

dem ser utilizados para gerar novas fenomenologias além do modelo padrão. Existe um grande interesse

em vértices anômalos não presentes no modelo padrão, que poderiam ser induzidos por uma física mais

fundamental, como no caso de vértices anômalos gerados por extensões não-lineares no setor U(1)Y das

interações Eletrofracas [21]. Através dos termos de mixing, podemos modificar vértices de interações

já estabelecidas e tornar possível processos apenas permitidos por vértices de interação não contidos no

Modelo Padrão, i.e. vértices anômalos.
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