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AO LEITOR 

Com este n!> 10 de APE estamos iniciando o anode 1990, ponto de partida de 
uma nova decada de realiza<;oes que - esperamos - possam incrementar cada vez 
mais as rela<;0es Revista / Leitor, ].! tlio estreitas ... 

Todas as metas por n6s propostas ao iniciarmos a publica<;ao de APE foram 
integralmente cumpridas, e com "sobra", ja que aqui o hobbysta encontrou (e 
enconua ... ) sempre tudo o que espera de uma publicai;:§o dedicada e - principal
mente - honesta, onde nada e sonegado ao Leitor (muito pelo contrario ... ). 
lnumeras iniciativas nasceram, prosperaram e solidificaram nesse primelro ano de 
APE, mas novos e importantes planejamentos esta'o sendo realizados para ape~fei

·<;oamento constante dessa que ja foi eleita (por unanlmidade) a "cartilha do hob· 
bysta"I 

A tiragem (quantidade de Revista impressas e distribu(das a cada nLlmerol. 
nesses 1 0 prlmeiros exemplares, cresceu obrigatoriamente, a cada numero, configu
rando um sucesso editorial absolutamente inedito no mercado brasileiro de publica
<;oes de qualquer gl!nerol 

Congratulamo-nos, portanto, com Vocds, Leitores, com os Anunciantes e 
Parrocinadores e com todos que, de uma maneira ou outra, contribuiram com seu 
talento, vontade e confiani;a, para o inegclvel e substantive sucesso de APE, firman
do aqui um compromisso (que nem precisava ser declarado, pois todos sabem que 
e real e consistente) de mais e mais trabalhar pela divulga<;ao da Eletronica pratica, 
pelo cresciinento do hobbysta, pelo auxflio ao estudante e valioso subsfdio aos toc
nicos e engenhelros (para os quals APE constitui tambl!m irnportante fonte de id~ias 
e pr~-desenvolvimentos ... ). 

Feliz Ano Novo, Feliz Ot!cada Nova, prosperidade, saude, paz e alegria para 
todos ... E que a lnteligencia sempre ven<;al 

0 EDITOR 

Neste nuniero: 

7• MODULO CONTADOR DIGITAL 
P/DISPLAY GIGANTE 

14• SEQUENCIAL 4V 
18• SENSI-R{TMICA DE PoTrNCIA 11 
33• AL TERNADOR P/ FLUORESCENTE (12V) 

38• MICRO-PROVADOR DE CONTINUIDADE 
40• DETETOR DE METAIS 

E vedada a reproducao total ou parcial de textos, artes ou fotos que compo· 
nham a presente Edii;ao, sem a autoriz~ao expressa dos Editores. Os Projetos 
Eletronicos aqui descritos destinam-se unicamente a aplicacoes como hobby 
ou utiliz~ao pessoal, sendo proibida a sua comercializacao ou industriali· 
zacao sem a autoriz~ao expressa dos autores ou detentores de eventuais 
di reitos e patentes. A Revista nao se responsabiliza pelo mau funcionamento 
ou nao funcionamento das montagens aqui descritas, nao se obrigando a 
nenhum tipo de assistencia tecnica aos leitores. 
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InstrucOes 
Gerais para as 
Montagens 
As pequenas regras e lnstru~oes aqui descritas destinam-se aos principiantes ou hobbystas ainda 
sem muita prcitica e constituem um verdadeiro MINI-MANUAL DE MONTAGENS, valendo para 
a realizai;ao de todo e qualquer projeto de Eletrc5nica (sejam os publicados em A .P.E., sejam os 
mostrados em livros ou outras publica~oes ... ). Sempre que ocorrerem duvidas, durante a montagem 
de qualquer projeto, recomenda-se ao Leitor consultar as_ present~s l~strui;?e~, cujo carciter Geral e 
Permanente faz com que estejam SEMPRE presentes aqu, , nas pnme,ras pagmas de todo exemplar 
de A .P.E . 

• OS COMPONENTES 
• Em todos os c ircuito,, dos mais simples 

ao~ mais complexos. exis tem, ba~ica
mentc, dois tipos de pe<;as; as POLA RI· 
ZADAS e as NAO POLARIZADAS. Os 
componentcs N;\0 POLARIZADOS sao. 
na sua grandc maioria, RESISTORES e 
CAPACITOR.ES comuns. Podem scr liga
dos .. daqui pm l:i OU de la pr.i ca .. , sem 
problemas. 0 (mico requisito e rcconhe• 
cer-se prcviamente o valor (e outros 
paramet.ros) do componcnte, gara liga-lo 
no lugnr ccr to do circuito. "TA BE· 
LAO .. A.P.E. dti 1odas a.~ "dicas" para :i 

lei tur.i do~ valol'lls c codigos dos RESIS
TOR.ES, CAPACITORl:S POLJl:'.STER. 
CAPACITORES DISCO CE RAMICOS, 
e tc. Sempre qu..: , urgirem dtividas o u 
"esquecirnc111os", as lnstru-.oes Jo 
''TABELAO'' devem ,er COn$Ultadas. 

• o~ pnncipais componc.ntes dos circu11os 
siio. na maioria das v.:zes. POLARIZJ\· 
DOS, ou seja -,cus tcm1inais, pinos o u 
"pt>mas" 1cm po~i',iio ccr ta e unica pa_r:t 
serem ligados ao ci rcuit0! Entre lah 
componcntes, de$1acam-sc os D1ODOS. 
LEDs, SCRs, TRIAC,. TRANSJSTORES 
(bipolares. fn,, unjjurn,oes. l! tc.), CAPA· 
CITORES 1:.LETRO LITICOS, CIRCUI
TOS INTEGRADOS, e tc. t. mui to im· 
portante que, antes de sc iniciar qualquer 
montngcm, o leitor identifiquc corr.e ta• 
mcn1e os " names" c posi~oes relativas 
dos tcnninais desses componentl~!. ja que 
qual~uer invcrsao na hora das soldagcns 
ocasionar:i o nao funcionam ento do cir
cuito. ~lem de cvcntuais dano~ ao pro
prio compo_ncn IC c rroncamente ligad?. 
O "TA BE LAO" mostra a grande maiona 
dos componentes no rmalmcnte utiliza
dos nas montagem de A.P.£., em sua$ 
aparencias. pinagens e simbolos. Quan• 
do, em algum circuito publicado. surgir 
um ou mais componentes CUJO "vi~al" 
nao es teja relacionado no ''TABELAO". 
:is nec-.eo;sarias informtu;oes serao fom,:. 
cidas jun to ao tex10 clescritivo da rcspec
tiva montagem. a1 raves de ilusrn1~oes 
claras c objetivas. 

LIGANDO E SOLDANDO 
• Pr.it icamente todas as montagcn~ aqui 

pu blicadas , ao implcmen tad as no sis tema 
de CIRCUITO IMPRE$SO, assim as 
instru4i0<:~ a seguir referem•se aos cuida• 
dos baskos necessa.rios a essa teen ica de 
m_ontagem. 0 ca.rater geral das recomen-

da~oes. contudo, .fai corn quc elas tam
bcm scjam v:ilidas para even tuais o u tras 
tecnicas de montagem (em pontc, em 
barrn, e tc.). 

• Dcve ser sempre u tilizado ferro de soldar 
!eve, .. de ~o_nta fina. e de baixa "watta
gcm (m:lJ<1mo 30 watts). A solda tam
bem cleve ser fina, de boa qualidade e 
de baixo ponto de fusao ( tipo 60/4 0 ou 
63/37). Antes de inicmr a soldagem, a 
ponta do ferro dcve scr limpa. remo
vendo-se qualquer oxidar,:iio ou sujcira 
ali acumulactas. Dep01s de hmpa c aque
cida, a ponta do ferro devc scr lcvemen 1c 
cstanhada (espalhando-:;e um pouco de 
~old a sob re eta), o que facili tara o con• 
tato termico com o ~ terminals. 

• As supcrficaes cobreadas cla) plncas de 
C1 rcu i to lmprcsso <lcvcm scr ri~orosa
mente limpas (com lixa fina ou pnlha 
dt :11;0) an tcs dus ~oldagens. 0 cobr<" 
de11c t'icar brilhan te. sem qualqucr resi
dua de o xidai;:oe <;, ~ujeirns , gordu r:1.~. 
e tc. (que podem obstar as boas ~old:1· 
iens). No tar quc dcpo1~ de limpa~ !I~ 
ilhas e pistas cobrcndas nao dcvcm mah 
,cr tocada.5 com os dcdo,. poi~ :l~ gor
duras c :icidos contido~ na trun ,-piro~iio 
humana (rne,m o q ue as maos pare<;am 
limpas e secas .. . ) atacam o cobre com 
grande rapidez, prejudicando Js boas 
solda~ns. Os tenninais de c:omponcntes 
tambem devem esta_r bcm hmpos (sc pre
ciso. raspe-os com uma lamina ou es t1• 
lc1e, au! que o metal fique limpo c bn
lhan te ) para que a ~olda --pegue" bem ... 

• Verificar sempre se n5o cxistem defcitos 
no padrao cobreado da placa. Constatada 
alguma irregula.ridode. ela deve ser sana• 
da antes de se coloca_r os componentes 
na placa. Pequenas falha.s no cobre 
podem ser facilmcn 1c recompoqa com 
uma gotinh:i de solda cuidado~amcn1c 
aplicada. Ja cventuai~ "cur.tos'" en. t~ 
ilhas ou pis tas. podem ser rernovidos ra.<;
pando-sc o defeito com uma ferramenta 
de pon ta afiada. 

e Coloquc 1odos os componen1e-s na pl:ica 
orien t::tndo-se sempre pclo "chapeado .. 
mos trado junto as instru~oes de cnda 
montagcm. Aleni.ao aos componentcs 
POLARIZADOS c as suas.posi~oes rela
tivns (INTEGRADOS, TRANSISTORES, 
DIODOS. CAPACITORES ELETROLI· 
TICOS. LEDs, SCRs, TRIACs. etc.). 

/ 
• Aten<;ao lain bem aos val ores das de ma.is 

pei;:as (NAO POLARIZADAS). Qualquer 

duvida, consult.c os descnhos da rcwcc
tivu montagem. e/o u o "TABELAO". 

• Durante as soldagens. evite sobreaque
eer os componentes (que podcm danifi
car-se pelo calor e xcessivo desenvolvido 
numa soldagem muito demorada ). Se 
uma soldagem •'niio d:i certo'' nos pri 
meiros 5 segundos, retire o ferro, c~pere 
a ligu~ao esfriar e tente novamente. com 
calma e atenr;ao. 

• Evi t.e ext-esso (que pode gcra.r cortimen• 
tos e "curtos" ) de solda ou falta (que 
podc ocasionar nui concxao) desta. Um 
born pon to de solda dcve ficar liso e bri
lhan tc ao terminar. Se a ~oldo, ap6s 
csfriar, mostrar-sc rugosa e ro~ca. i~so 
indica uma conexao mal feita ( tan to clc
trica quanta mecanicamente). 

• Apenas corte os excessos dos tcm1in ii.is 
0 11 pontas de fios (pe lo !ado cobrcadoJ 
apos rigorosn confercncaa quanto aos 
valore~. posi~oes, pobndades. etc., de 
todas a~ pei,:as. componcnws. lig:icoes 
peri fe ricas (nquelas e,Hem:lli i1 placu), 
etc. f muito diffci l reaprovci iar ou cor
ngir a posi~ao de um compo ncnte 1:ujo~ 
1erminaisj:l tenhom ~ido cortados. 

e ATEN<;'AO as in~trui,;ocs de cal ibrn;ao, 
ajus tc c utiliza~:io dos proje tos. E vil.: a 
u tilizai;:ao de pe,;as com val ore~ ou carac
te ristic:as diferen tes daquc la~ mdicadas 
na LISTA DE PE<;AS. Leia sempre 
TODO o artigo antes de mon1ar ou uu
lizar o t:ircuito. Experimcntn(,:OCS npcnas 
devem scr ten tadas po r aquelcs que j;\ 
t.im um razoave l conhecimento ou pci
tic3 c ~empre guiadas pclo born ~enso. 
Evcniualmen ti! , nos proprios tcxto~ dc:;
cri tivo\ cxistem suges roc~ para expe n· 
menta,oes. Procure seguir tais sugestoes 
se qui:;er tenta.r alguma modific:u;iio ... 

• A TEN<;AO as isolai;:ocs, princ1palmcnte 
nos cl rcu i tos ou disposi tivos que trab:i, . 
them ~ob tensoes c/ou corrcn tes eleva
das. Quando a utiliza',ao cxigir <.:oncxao 
d ire ta ii rede de C.A. dorniciliar (110 
ou 220 volts) DESLIGUE 3 .:h3vc gcral 
da instala~ao local an tes do! promovc~. 
cssa conexao. Nos disposi tivos alimo:n
tados corn pilhas ou ba tcrias, se forem 
deixados fora de opera!;io po r longos 
periodos, convem retirar as pith~ ou 
bate rias, evitando danos por ''vaz:mnm· 
to·· das pa~tas quimicas (fon emente 
corrosivas) contidas no interior dessas 
fontcs de energia) . 
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marrom 
vermelho 
laranj1 
am~relo 
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MARROM 
PRETO 
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OURO 

100 n 
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VAt..OR E.111 OHMS 
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1.le 2.a CODIGO 
f1i11as 3.• laixa 4 .a falu 

0 - - -
1 • 10 1% 
2 - • 100 2'fo 
3 X 1000 3% 
4 • 10000 4% 
5 x 100000 -
6 "1000000 -
1 - .. 
8 - -
9 - T 

- • 0,1 6% 
- • 0,01 10% 
- - 20% 

EXEMPLOS 

VE.RMELHO MARROM 
VERMELHO PR£TO 
LARANJA VERDE 

PRATA MARROM 

22 Kn 1 Mn 
10% 1% 

VALOfl ( M --f I-- PICO>"AIIAl)S 

CODIGO 
COR f•hc.as 3.il faixa 

preto 0 - 20% -
marrom 1 >< 10 - -
vermelho 2 x 100 - 250V 

l1ranja 3 ~ 1000 - -
am1relo 4 • 10000 - 400V 

verde 5 • 100000 - -
nul 6 X 1000000 - 630V 

violeta 1 - - -
cinz,a 8 - - -
branco 9 - 10% -

EXEMPL0S_ 

MARROM AMARELO VERMELHO 

PRE TO VIOLETA VERMELHO 

LARANJA VERMELHO AMARELO 

BRANCO PRETO BRANCO 

VERMEl.HO AZUL AMAREl.0 

10KpF 110nFI 4K7pF l4nFI 220KpF t220<1FI 

10% 20% 10'A> 

250V 630V 400 V 
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TOLERANCIA ICR• 

ACIMA OE 10,,F 

F " 1\\ M " 20'l 

G" ~ p = + 100'¼ - ~ 

~J 
H " 3% s = + ~ - 20% UEMPU>S 

J = 5% z = + 80%- 20% 
TIC 106 - ne 118 
TIC 1H 

K = 10% 
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1 
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CORREIO 
~ 

TECNICQ 
Aqui sao respondidas as cartas dos leitores, tratando exclµsivamente de duvidas ou questoes quanto 
aos projetos publicados em A.P.E. As cartas serao respondidas par ordem de chegada e de impor
tancia, respeitado o espac;o destinado a esta Secao. Tambem sao benvindas cartas com sugestoes e 
colaboracoes (ideias, circuitos, "dicas", etc.) que, dentro do poss (vel, serao publicadas, aqui ou em 
outra Secao especffica. 0 criterio de resposta ou publicacao, contudo, pertence unicamente a Editora 
de A .P.E. , resguardado o interesse geral dos leitores e as razoes de espaco editorial. Escrevam para: 
"Correio T~cnico", A/C PETIT EDITORA, Cx. Postal 8414 - Ag. Central· CEP 01051 - Sio Paulo. 

"Minha ti nica "reclamaft10" e quan
to a dificulda.de em se encontrar a 
APE aqui em Siio Luiz. . . Depois de 
muita batalha consegui descobrlr o 
(unico} jornaleiro que rem APE, po
rem escapei por pouco, jd que o 
exemplar que adquiri era "filho uni
co" na banca! No mais estou muito 
sarisfeito: jd experlmentei vdrios dos 
CIRCUIT/NS no meu proto-board e no
tei que f azem parte mesmo d.a filosofia 
de "simples funciona " que Voces tan
to falmn. .. Minha un.ica solid ta¢o e 
que melhore a chegada de APE aqui 
no Maranhiio . .. " - Jose de Arim11teia 
Souza - Silo ~uiz - MA. 

Novamente estamos aumentando a 
tiragem (quantidade de exemplares im· 
pressa a cada numero) de APE, Jose, 
justamente para suprir essas carencias 
do imenso territ6rio nacionall Sua car
tinha refere-se ao n~6 ~ acreditamos • 
que neste n9 10 Voce ja teve maior 
facilidade na aquisiya"o da sua Revista. 
Aproveitamos para lembrar (e isso in
teressa a todos que tenham encontrado 
problema para manter sua coleya"o de 
APE em dia . . . ) que numeros anterio
res pO'dem facilmente ser adquiridos 
pelo Correio, utilizando-se o Cupom 
de solicitavI~ especifico, que pode ser 
encontrado sempre, nas paginas de 
APE. · 

"Gostaria apenas de pedir uma "Di
ca" ao Mestre Beda Marques sobre li
vros tecnicos, qua.is eriam os melhores 
ou m¢s indicados para um principian
te que pretende evoluir na Eletr<Jnica 
. . . ? " - Geraldo de Almeira Mello -
Betim-MG. 

Sao muitos, Geraldo, os livros basi
cos de excelente qualidade para o 
aprend.izado te6rico e pratico da Ele
tronica, ideais para o iniciante, estu
dante, ou hobbysta que pretende 
"avan9ar" seus conhedmentos! Af 
em Belo, Voce encontrara, com cer
teza, mais de uma livraria tecnica on-

de, seguramente, livros desse genero 
podem ser adquiridos diretarnente ... 
Outra sugesta-o: no Encarte Central 
de APE o leitor sempre encontra uma 
resenha de l)vros ncnicos da PETIT 
EDJTORA (responslivel pela edi9Io da 
APE e unrn das mais conceituadas no 
Pais, no rnmo especifico de Livros 
,Tecnicos. . .), sempre acompanhada 
de res:umos claros sobre os assuntos 
abordados em cada titulo, pre9os, . 
condi90es para a aquisiyio, etc. Pode 
"ir fundo", que a qualidade -e impor• 
taiicia de todos os titulos da PETIT: 
sa-o garantidas . .. Finalmente, se Vo
ce tiver sorte (ja que, apesar das va
rias re-ediyoes, o material esta prestes 

·a se esgotar completamente ... ) adqµi• 
ra uma cole9a-o completa da Revista 
8~-A-BA DA ELETRC>NICA (ante• 
riormente editada por outro Grupo 
Editorial, porem dirigida pelo mesmo 
Prof. Seda Marques). Nos anuncios do 
Encarte Central de APE provavelmeo
te Voct encontrara essa Coleva-o, num 
dos itens, com pre90 e condi9oes para 
o pedido ... 

"O "ALARME DE MA<;:ANETA" 
(APE n~ 7) ·n«o poderia, com algumas 
adapta90es, ser usado na mesma fun-
9a-o do "A!ARME/SENSOR DE 
APROX:lMAJ>AO - TEMPORIZA· 
DO" (APE n. 5) ... ? Posso colocar 
um rele no "AlMA" . .. ? E aumentar 
sua temporizayio. . .? Se possfvel, 
quais as altera9oes circuitais neces
smas. . .?" - Arnaldo Cezatti -
Goiania - GO. 

~ sempre born lembrar, Arnaldo, 
que aqui em APE na-o ficamos ' 'repe
tindo '' circuitos e projetos toda hora, 
pois achamos isso um desrespeito ao 
leitor, que paga por uma R~vista no
va e quer projetos novos! Assim, o 
"ASAT" e uma coisa e o "ALMA" 
outra. . . Cada circuito na sua fun
ya'o. Entretanto, com alguma habilida
de, conhecimento e experimentayao, 
sempre sao poss{veis adapta9oes pra
ticas . .Obviamente o "ASAT" e um 

projeto bem mais sotisticado (e mais 
·caro . . . ), basead0 em lntegrados, com 
duplo ajuste de sensibilidade (e duas 
Entradas para niveis diferentes de sen
sibilidade ... ), enquanto que o "AL· 
MA" e mais simples, direto e de me
nor custo (baseado em apenas tres 
transfstores), na-o prevendo, inclusi
ve, a possibilidade de temporiza~c5es 
mais extensas no disparo do alanne ... 
Sa-o, contudo, possfveis algumas expe• 
rimenta9oes e adapta9<'.ies, conforme 
ilustra a fig. A: o "Sonalarine" origi
nal do "ALMA" pode ser substituido 
por um rele (I) acompanhado do res
pectivo diodo protetor (2), enquanto 
que o capacitor eletrolftico na base 
do segundo transistor BCS48 (3) pode 
ter seu valor alterado para malor, no 

· sentido de aumenta.r a temporiza9a-o. 
Quanto ao rele (1), utilize um born 
componente com bobina para 9 volts 
(a tensao de alimenta~o do "ALMA" 
mto deve ser alterada) como o RU101 
009, ou o ZFI 10009 (ambos da "Scl1-
rack"), paralelado com um diodo (2) 
tipo 1N4148 ou 1N4001. 0 capacitor 
eletrolitico (3) podera ter seu valor 
elevado ate lOOuF, embora - como 
jli foi dito - grandes temporiza9<5es 
sejam imposs{veis dada a simplicida• 
de geral do circuito do "ALMA", 
uma vez que o percurso de baixa 
impedancia . entre base/emissor do 
8C548 sempre descarregara com rela
tiva rapidez o referido capacitor. Se 
for utilizado um rele (1) do tipo "sen
sivel", sera possfvel interca.lar-se, en
tre a junyao do catodo do diodo 1N60 
e o positivo do capacitor eletrolitico 
e a base do BC548 "de baixo", um re
sistor (experimente valores entre I K 
e 47K) destinado a amplia.r a constan
te de tempo do conjunto, aumeatando 
proporcionalmente a temporiza9ao. 

"Montei o RADIOCONTROLE 
MONOCANAL " (APE 6) e, para mi
nha surpresa, Joi a prinzeira vez que 
conseguir fazer funcionar um projeto 
de controle remoto publicado em Re-



6 
vista de Eletr{mica (jd montei tres 
e nenhum deles '·andou ". . .). S6 
tem uma coisa: niio co11segui um al
cance de mais de 8 ou 9 metros ( a 
minha bobina estd enrolada para_ a 
faixa de FM. . .). Notei tambem que 
o alcance varia, conforme mudo a 
posi;ao do "T-RA CON" 1u1 min ha 
rniio. . . Serd normal esse compor
ramen to . . . ? Que sugestoes Voces po
dem me dar para ganhar urn pouco 
mais de alcance (para as minhas ne
cessidades. 1111s 12 a 15 metros bas
tarao . . . )" - Edso11 Luiz Za11e/la -
Campinas - SP. 

Vamos por partes, Edson. . . Pri-
1neiramen te; se o seu "RA CON" fu11-
cio11011 ( ai11da que com alcance niio 
muito "bravo " ) e sinal aue a monta
gem, em st". estd correta. Agora obser
ve com ate119ao os seguintes pontos: 
- Em ambientes fechados e grande a 

perda de transmisslio, o que pode 
limitar o alcance a w1s 10 metros 
(ver CARACTERISTICAS, pdg. 15 

10.. 

© 4 KT 

1c11..-

ALMA 
(A PE7l 

+ 

- APE 6). Assim, 11essas co11di
r;oes, mmca espere o mesmo rendi
mento obtido ao ar Libre. 

- Cerrifique:se de que a si111onia es
ui perfeita ( bobina e capacitor de 
ajuste em, co11dir;oes absolutamen
re identicas 110 "T-RACON" e 110 

;;R-RACON"). Eventualmente (de
vido d boa sensibilidade do "R
RACON") Voce pode estar capca11-
do um harmonico, da freqiiencia 
fundamental de rransmissao. que e 
sempre bem mais fraco do que a 
emissao "principal" ou fu11damen
tal. 

- Ajuste a SENSIBILIDADE do ' 'R
RA CON" ( trim-pot de I OOK) no 
pon ro mais "agudo " possi'vel, ou se
ja, deixando o. mono-estdvel repre
sentado pelo primeiro 555 do cir
cuito exatamente no limiar do dis
paro. 

- Experimente (atraves de alteraroes 
previstas nas duas bobinas) traba-

A 
100,11 

1 
:!!:av 
-=-

,. 

ll1ar em fai.xa abaixo ou acima da 
banda de FM comercial, com o que, 
a/em de fugir de i11terferencias in
desejaveis ( que prejudicam um bom 
ajuste de SENSIBILIDADE/. pode
rd melhor adequar as a11te11as e o 
alcance. 

- Quanro a posiplo do "T-RACON" 
na sua miio, eta realmente pode i11-
fl11enciar o alcance (veja a j1g. B, 
que mostra o melhor tingulo de 
emisstio ou ''padriio radiante" da 
anrena . . . ). Assim, segure-o apo11-
ta11do a antena, em posipio inclina
da, para o "R-RACON': 

/c 

Finalmente, a sua miio pode estar 
alrerando a sintonia previamente 
ajuscada 110 ''T-RACON'~ Para pre-
11enir isto, tente blindar o interior 
da caixa do transmissor, usando fo
lha de alumi'nio, por exemplo { e 
ligando -essa blindagem ao "cerra" 
ou negathlo da alimentapio do "T
RACON"). 

© 
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M6dulo contador 
digital para displ~ 

gigante 

UM DOS PROJETOS MAIS SOLICITADOS PELOS LEITO• 
RES QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES "AVANCADAS" 
DE INSTALACAO. IDEAL PARA PLACARES, PAINEIS 
EXTERNOS, RELOGIOS DE RUA OU DE FACHADA. 
OUT DOORS COMPUTADORIZADOS, "BINGOS" POBLICOS, 
ETC.TAMBEM APLICAVEL A SINALIZACAO URBANA 
E INDUSTRIAL. MODULO REALMENTE PROFISSIONAL 
FINALMENTE DISPONIVEL A QUALQUER MONTADORI 

A grande maioria dos leitores ja 
esta familiarizada com os displays nu
mericos de 7 segmentos, presentes 
atualmente numa infinidade de dispo
sitivos e aparelhos eletronicos (calcu
ladoras, re16g.ios, radios, TVs, videos, 
termometros, multimetros, etc.) que, 
grayas aos incr!veis avan90s da Eletro• 
nica Digital, proporcionam facil e di
reta "comunicay!o" de numeros e va• 
lores em diversas circunstancias. . . 
Muitos do projetos e dispositivos dota
dos da "antiga" indicay!o ana16gica, 
~o agora beneficiados dessa tecnolo
gia avan9ada e pratica. 

No varejo de componentes, podem 
ser encontrad9s displays em varios ta
manhos e tecnologias {a LEDs, de cris
tal l(quido, Ouorescentes, etc.) aplica
veis numa inf midade de projetos e cir• 
cuitos, pelo hobbysta avanyado ou 

profissional de Eletronica. Tambem e 
facil aquisi9!0 o conjunto contador/ 
decodificador apropriado para o co
mando de tais displays, na forma de 
lntegrados Digitais especificos, notada
mente das "familias" TTL e C.MOS. 

Entretanto, existe um grave lapso 
nesses aspectos: e praticamente impos
sivel encontrar-se tais contadores/de
codificadores apropriados para utiliza
yOes de alta potencia, necessarios ao 
comando de displays gigantes, desses 
formados por conjuntos de lampadas 
incandescentes, aplicados nos grandes 
rel6gios urbanos {desses instalados· nas 
fachadas ou no alto dos predios) por 
exemplo! Devido -If essa carencia, o 
tecnico, engenheiro ou instalador 
tern que "se virar", criando e leiautan
do circuitos complexos, providencian
do projetos e desenvolvimentos dem~ 

7 

rados, complexos (e caros ... ) para 
atender ~s suas encomendas que in
cluam a u tilizaya'O de tais displys gi-
gantes! . 

Atendendo enta-o a esse importante 
segmento do universo/leitor de A.P.E., 
nosso Laborat6rio desenvolveu o M6-
DULO CONTADOR DIGITAL PARA' 
DISPLAY GIGANTE (sigla: MOCO
DIG . .. ), um dispositivo inedito no 
varejo especializado e que atendera d 
essa graode demanda reprimida pela 
carencia especifica! 0 MOCODIG 
constitui um contador/decodificador 
incorporado a com an dos de al ta po
tencia, capaz de acionar displays gi
gantes de 7 segrnentos, formados por 
lampadas incandescentes de elevada 
"wattagem" (em redes d~ 220V, cada 
display ou digito podera comportar 
mais de S KW de lampadas!) . 0 im• 
portante e que, apesar da sua alta tec
nologia, sofisticaylo e potencia, o 
MOCODIG e de facilirna utilizaya"o e 
instalay!o, podendo ser acionado ou 
comandado por qualquer circuito digi
tal convencional (".famt1ia" C.MOS), 
em adapta90es diretas e "descomplica
das"! Alem disso; o modulo e dotado 
de terminais que permitem o seu facil 
encadeiamento, formando displays 
com qualquer quantidade de d!gitos, 
conforme as necessidades especfflcas! 

Todo esse conjunto altamente dese• 
javel de caracterfsticas, contudo, foi 
obtido num circuito modular pequeno, 
com reduzido numero de componen• 
tes (considerada a complexidade e a 
potencia das fun90es envolvidas), cus
to compat!vel e constru9ao muito sim
ples, a partir apenas de componentes 
convencionais, como e norma nas 
montagens mostradas aqui em A.P.E. 

~ Obviamente que nlo se trata de um 
projeto destinado ao iniciante ou 
0 montador de projetos de fim de 
semana", porem, devido ao completo 
"enxugamento", tanto na montagem 
quanta na utiliza9a"o, o MOCODIG 



8 MONTAGEM 42 - MODULO CONTADOR DIGITAL P/DISPLAY GIGANTE 

esta, seguramente, ao alcance de to
dos! 

A automatica disponibilidade em 
KlT (ver anuncio em outra parte da 
presente Revista) .amplia ainda mais a 
sua praticidade no uso profissional, fa
cilitando e agilizando projetos ante
riormente complexos, demorados e de 
custo muito mais elevado! Entretanto 
( e isso tambem e norma aqui em 
A.P.E.) o tecnico que se dispuser 
a construir totalmeote seus m6du
los, podera faze-lo , sem o menor obs
taculo! 

CARACTE R rsr,cAS 

Modulo contador digital (1 digito) 
incluindo decodificador para dis
play numerico de 7 segmentos e 
drivers de potencia para aciona
mento direto de segmentos forma
dos por conjuntos de •lampadas in
candescentes de alta "wattagem". 
Tecnologia digital C.MOS (compatf
vel, portanto, com todos os parame
tros dessa "familia digital). 

- Pa.rte 16gica do m6dulo dotada dos 
seguin1es acessos: Entrada de Oock, 
Sa{da de Clock ( carry out para o 
d{gito ma.is significativo seguinte), 
Entrada de Zeramento (reset) e ter
rninais de alimenta9a:o C.C. (baixa 
tensao). 
Parte de, potencia dotada dos se
guintes acessos: Saidas individuais 
para os 7 segmentos (A-B-C-D-E
F-G) e Entrada para alimenta9:ro 
C.A. ( I 10 ou 220V). 
Alimenta9lro da parte 16gica: 6 a 
l 2VCC, sob corrente maxima de 
350mA. 
O modulo e ampliavel, podendo 
formar displays com qualquer quan
tidade de d(gitos desejada. 
A Entrada de Oock requer apenas 
pulsos (nio ha necessidade de bar
ra paralela em binario ou BCQ) 
simples, com tensS'o e forma com
pativeis com os requisitos da 
"familia" C.MOS, facilitando ·a cir
cuitagem de comando do m6dulo/ 
d{gito. 

- Dimensoes (do m6dulo) muito re
duzidas, facilitando a instala9a:o e 
o "enmeiramento" em displays de 
varios d!gitos. 
Potencia disponfvel por segmento: 
400W (em 110V) ou 800W (em 
220V). Por dfgito: 2KW8 (em 110) 
ou 5KW6 (em 220). 

0 CIRCUITO 

A fig. 1 mostra o diagrama esque
ma tico do circuito do MOCODIG. A 
grande simplifica9lio e redu9a:o no nu
mero de componentes se deve, princi
palmente, a utiliza9a:o do lntegrado 
4026, versatil C.MOS que embute um 
con tad or de pulsos e um decodificador 
para 7 segrnentos, com o que consegui
mos, com apen!i5 um lntegrado, reali
zar o trabalho normalmente efetuado 
por · dois-! Os comandos e acessos des
se lntegrado tambem sao muito sim
ples o pino I recebe os pulsos (Entra
da de Oock), o pino 5 emite os put
sos para o pr6ximo digito (Carry 
Out) e o pino 15 recebe os pulsos de 
zeramento (Reset) . Para comandar 
os 7 segmentos, 7 amplificadores de 
corren te transistorizados (protegidos 
cada um por diodo e resistor lifnita
dor) fomecem os sinais de gate (via 
outro rcsistor-limitador acoplado aos 
emissores dos transistores) aos TRIACs. 
Estes, por sua vez, acionam diretamen
te os conjuntos de lampadas formado- · 
res de cada segmento do display. Tudo 
muito simples, direto.e descomplicado. 

0 setor de baixa tens[o (parte 16gica e 
drivers transistorizados) recebe alimen
ta~ao de baixa tensao CC, podendo 
funcionar sob 6 a 12 volts, e requeren
do um acorrente maxima de 350mA. 
Notar que tal requisito de corrente 
corresponde a demanda de um modu
lo ou digito ... Assim, num display 
gigante formado por 4 dfgitos ou m6-
dulos - por cxemplo - o requisito to-

0 .. 
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tal de corrente no setor de baixa ten
sa:o sera de I ,4A (350mA x 4) .. 

E importante lembrar tambem que 
os sinais para comando do MOCODIG 
devem ser compativeis com os requisi
tos da "familia" C.MOS a qualperten
ce o 4026. Assim os pul~os para con
tagem (aplicadbs a Entrada "E") de
vem ser quadrados ou retangulares, 
com tempos de "subida" e "descida" 
hem rapidos ( outras formas de onda, 
como sen6ides, triangulares, "dentes 
de serra", etc. nfo podem ser aplica
das ao m6dulo). Alem disso, a amplitu
de dos pulsos deve ser igual a da ten
sa:o de alimenta9ao do MOCODIG: 
se este for alimentado por 9 VCC, por 
os pulsos a serem contados deverlio 
ter 9 volts de "altura", e assim por 
diante .. . Esse requisito, contudo, fl
ea automaticamente resolvido se o 
MOCODIG e o circuito gerador dos 
pulsos forem alimentados pela mesma 
fonte , com o que a compatibilidade 
fica assegurada. 

Resistores {lOOK) referenciam as 
entradas do m6dulo a "terra" {negati
vo da alimenta9ao) de modo que nun
ca fiquem " flu tuantes", qualquer que 
seja a instalaryao promovida. Um capa
citor eletroHtico e um de poliester, de
sa coplam a alimenta9[0, "filtrando" 
rufdos qu epodem desestabilizar o fun
cionamento do contador. 

Ainda na fig. 1 - apenas para ilus
trar ou lembrar os "esquecidinhos" 
- temos a configura9io standart de 
um display t{pico, com a codifica9lio 
universalmente adotada para os 7 seg
mentos. 

1a I C54t 
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OS COMPONENTES 

Nenhum dos componentes do MO
CODIG tern "segredo", sendo todas as 
peyas de aquisiya'o normal nos varejis• 
tas de Eletr6nica. Apenas lembramos 
que, no caso de se optar pelo uso de 
equivalentes, que o leitor se atenha aos 
parametros indicados na U ST A DE 
PE<;AS (principalmente quanto aos 
TRIACs). 

·o MOCODIG e oferecido, oa 
forma de KIT completo, por urn 
dos Patrocinadores, de A.P .E. (ver 
amlncio), o que muito facilitara a 
vida dos tecnicos, instaladores e en
genheiros, entretanto, a sua confec-

Fig. 2 

o• 

i)I0O)OM 

Fig. J 

~ao total na'o trara nenhum tipo de 
problema intransponfvel. 

Para a correta identificayao dos 
terminais dos componentes polari
zados (TRIACs, lntegrado, Trans(s
tores, Diodos e Capacitor Eletrolfti
co ) , o leitor podera recorrer ao TA
BELAO APE (la no infcio da Revis
ta). Os iniciantes tambem poderi\'o 
usar o T ABELAO para a "leitura" 
dos valores de resistores e capacito
res, se ainda nao tiverem decorado 
os respectivos c6digos . .. 

AMONTAGEM 

A placa especifica de Circuito 
lmpresso do MOCODIG e vista na 

fig. 2, cm tamanho natural, com o 
padrao de Uhas e pistas claramente 
demardado, facilitando a "copiagem" e 
confecyao pelos metodos tracticionais 
(o KIT do MOCOOIG inclui aplaca, ja 
pronta , furada e demarcada). Tan to na 
placa •'feita em casa" quanco na 
eventualmente recebida com o KIT, 
uma . conferencia cuidadosa. deve ser 
feita, corrigindQ•Se defeitos (se exis• 
tirem .. . ) antes de qualquer soldagem 
de componentes. Pequenas f alhas ou 
lapsos podem ser facilmentc preenchi
dos com um pouquinllo de solda cui
dadosamente aplicado, e eventuais 
"curtos" podem ser raspados e eli
minados com uma ferramenta de 
ponta afiada. 

0 lado nlfo cobreado da placa, 
ja com todos os componen tes posi-

LISTA DE PECAS 

• 1 - Circuito In tegrado C.MOS 
4026 

• 7 - · TRIACs tipo TIC'.:'.!6D 
(400V x 8A) 

~ 7 - Transistores BC548 ou 
equivalentes 

• 7 - Oiodos JN4148 ou equiva
lentes 

• 7 - Resistores de 680R x 1/4 
watt 

• 7 - Resist ores de J OK x l /4 
watt 

• 2 - Resistores de lOOK x 1/4 
watt 

• l - Capacitor (poliester) de 
l0On 

• t - Capacitor (eletrolitico) de 
100u x 16V . 

• J - Placa de Circuito Impresso 
especifica para a monta
gem (11,4 x 7,4 cm.) 

:.... Fio e solda para as ligayoes 

OPCIONAIS/DIVERSOS: 

• 7 - Dissipadores (pequenos) 
de aluminio para os 
TRIACs, necessarios ape
nas se o MOCODIG for 
obrigatoriamente 'trabalhar 
no maximo dos seus limi
tes de potencia. 

- Material para a confecylro 
dos displays (lampadas, so
quetes, cabagem, etc. 
VER DETALHES A 
FRENTE). 
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cionados, e visto no "chapeado" 
(fig. 3), em todos os detalhes. Aten
ya-o ao posicionamento dos TRIACs 
(todos com a lapela metalica volta
da para a borda da placa), trans{sto
res, diodos e capacitor eletrolftico. 
Qualquer inversao na colocay!o de 
um desses compoi;ientes, sera "fa. 
ta!" (para o funcionamento e para 
a "integridade" do pr6prio compo
nente. . .). Cuidado tambem no po
sicionamento do Integrado (marquinha 
voltada para a esquerda, com a placa 
na posiy!o ilustrada). Notar ainda as 
codificaycSes adotadas para as ilhas 
perifericas, as quais serao feitas as 
conexcSes extemas a placa. Os ponfos 
(+ ), (- ) e (Z) s!o dotados de' doas 
ilhas cada . apenas para facilitar o 
"enftleiraml:nto" de varios m6dulos 
(simplificando a cabagem inter-m6du
los). 

l t) ~~~;:;~'ai!_~::ESOUEROA1 
-------- - OU SEW LIMCAO 

ALIIENTAi;.io 1auANDO FOIi o uLri1110 11100uLOI 
I . IZ• 

;a 

i 
0 
u 

.r ••: ca 
:: ... / 

/ / , .... , 
~ 

350.,, 

IIETO 

I'"::"' 
.L .. i 
i ... / 
~ 

Fig. 6 

.,/.·.·.·:7u. 
L./ 
UNOADES -

Fig. 4 
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400.C 1101 
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A montagem propriamente deve 
ser feita de acordo com os requisi-

, 

IAIDA DO 
IH MINTONA PL.Ac.A 
CA.I .C.D.l .,.ll 

~ Alll:A DO 
••• . / .. IIIDITO 

C.A. 

tos e cuidados tradicionais, todos 
enumerados e enfatizados nas INS
TRU<;6ES GERAIS PARA AS MON
T A GENS ( encartadas jun to ao T ABE
LA 0, la nas primeiras paginas de 
A.P .E.). Ao tennino, posiycSes, valores 
e soldas devem ser visualmente confe
ridas, antes de se cortar as sobras de 
tenninais e pontas de fios. . 

SE•M-.,.---l l lt--- - -11 11--- ---ll 
UNj:AO 

DO • CLOClt" DU 
u----KIIAOOII Ill 

IU.JOI 

A fig. 4 mostra o diagrama de 
conexcSes externas a placa (ainda • 
vista pelo !ado dos componentes). 
Especial ateny!o deve ser dedicada 
as ligaycSes do display e a C.A. (que 
alimenta os TRIACs e as lampadas 
do display). Todos os demais · aces
sos da placa estao claramente de• 
marcados, em suas posiycSes e fun
ycSes (be'm como as formas de pul- . 
sos e .. rampas" ativas" - indicadas 
por setinhas - dos sinais de contro
le). 

z 
• 

80TAO DI 
"a:110· 

Observar que a contagem dos 
pulsos de clock e efetivada na "su
bida" do pulso e que o "zeramen-
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to" (reset) e obtido com a positiva-
9ao da respectiva entrada· (Z), tam
bem no exato momento da "subi
da" do pulso fomecido ( detalhes 
mais a frente). . 

Quanto a confec9a:o do display, 
veremos isso a seguir ... 

0 DISPLAY 

0 display gigante, propdamente, 
devera ser construfdo, arranjando-se 
os segmentos (reportar a fig. I , quanto 
a codificaya:o dos segmentos) de 
acordo com o padra:o em ''8" conven
cional. A fig. 5 mostra o diagrama de 
conexoes entre as lampadas fonnado
ras dos segmentos e os respectivos 
tenninais extemos, a serem ligados a 
placa do M0C0DIG e a C.A. (as 
lgayOes A-B-C-D-E-F-G va:o ao M0C0-
DIG e o "Com um" e ligado diretamen
te a C.A.). 

Notar que, em cada um dos 7 seg
mentos, as Jampadas formadoras de
vem estar interligadas em paralelo. Em
bora no exemplo cada segmento seja 
formado por 3 lampadas, nada impe
de· que (dentro dos lirnites de "watta
gem" impostos pelas "CARACTEIUS
TICAS" .. . ) qualquer m1mero de lam
padas componha cada segmento! A 
titulo de exemplo, numa instala9a:o 
em rede de ll0V (limite: 4QOW por 
segmento), cada "trayo"do "8" pode 
ser formado por: 
- 3 lampadas de ate I OOW cada, ou 
- 5 lampadas de ate 80W cada, ou 
- 10 Jampadas de ate 40W cada, etc. 

Tais exemplos podern simplesmente 
ser "dobrados" (ou na quantidade de 

, lampadas, ou na sua "wattagem" indi
vidual) na rede de 220V! 

A disposiylro flsica de um segmento 
t!pico e vista na fig. 6 (ainda no exem
plo de segmento formado por 3 lampa
das ), que inclui a fiay:fo e a "soqueta
gem" necessaria. Como base para o dis
play, qualquer material podeni ser uti
lizado: um grande tabuleiro de madei
ra pintada de preto fosco, por exem-
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plo, ou uma annay:fo meta.l.ica especial
mente confecionada por serralheria ... 
Dej,endendo da quantidade de lampa
das (e das suas potencias ... ), displays 
realmente enormes podem ser cons
trufdos e acionados pelo MOC0DIG, 
tornando-se visfveis, ao lar livre e a 
noite a varios quilometros de distan
cia! E poss{vel ate a sinalizay:fo de pis
tas de aeroportos, para visa-o pelo pilo
to, no avi!o, "la em cima" .. . ! 

Para aplica~s rnais "modestas" 
( ·c1a . ... " ) mas am assun, gigantes ... , co-
mo rel6gios em grandes ambientes, pla
cares de quadras esportivas, etc., cada . 
segmento pode ser formado por 3 a 5 
lampadas de 15 a 40W cada, com 6ti-

· mos resultados vis.uais. Em qualquer 
caso, contudo, o melhor~s resultados 
serao obtidos com o fundo (base do 
display) em pre to fosco e, eventual
mente, com o uso de lampadas auto-re
fletoras (aquelas de bulbo conico, es
pelhadas por dentro). Nada impede 
que sejam usadas Iampadas coloridas, 
porem, para perfeita visualiza9ao a dis
tancia, recomenda-se as cores branca, 
amarela ou vermelha. 

"ENFILEIRANDO" OS 
DISPLAYS 

Em raras aplicat;Oes e usado apenas 
um digito no diiplay gigante. E pores
sa raza:o que o M0C0DIG ~ dotado de 
acessos pr6prios para o "enftleiramen
to", podendo formar displays com 
qualquer quantidade de d{gitos, com 
tantos algarismos quanto forem neces
sariqs ... Por exemplo, num placar de 
quadra esportiva, tanto para os "Jo
cais" quanto para os "visitantes", 
sera necessario um display de pelo me
nos 3 d{gitos (os resultados de jogos de 
basquete, por exemplo, muito frequen
temente ultrapassam a cada dos "100" 
... ). Ja num rel6gio simples, pelo me
nos 4 d(gitos sao necessarios (2 para 
os "minutos" e 2 para as "horas"). 

A fig. 7 mostra o diagrama basico . 

de interconexJo no "enfileiramento de 
varios d!gitos, cada um comandado 
pelo "seu" MOC0DIG e dotado do 
"seu" display gigante de lampadas 
(conforme figs. 5 e 6). 0 exemplo refe
re-se a um display de 3 d{gitos, mas 
qualquer ampliaya:o ou reduyfo n!o 
apresentara problemas, bastando um 
pouco de born senso e raciocinio .. . 

Notar especialmente a reunia-o de 
todos os acessos de "zeramento" (Z) 
em um unico comando (boUo de 
"Zero'' ou de "Re.et'') . . Qualquer 
que seja a indicay:!:o m.tmerica presen
te no display, ao ser prelll!do ta! boUo 
a contagem e imediatament.e ~'zerada" 
(display mostrara "000 " ... ). Notar 
ainda o requisito de corrente (lA) 
compativel com as necessidades dos 
3 MOC0DlGs. 

Outro ponto importante refere-se 
as ligayOes da C.A. Todos os pontos 
"CA" dos MOC0DIGs sao reunidos 
e 1evados a um dos "polos" da C.A., 
enquanto que todos os "Retomos" 
dos displays sa-o tambem eletrica- . 
mente reunidos, e Jevados ao outro 
"polo" da C.A. . 

A Entrada (E) do primeiro MOC0-
DIG (relativo ao digito "menos signi
ficativo" ou das unidades . .. ) recebe 
os pulsos para contagem, enquanto 
9.ue a Saida (S) do ultimo MCC0DIG 
(referente ao dfgito "mais significati
vo, ou das centenas, no caso ... ) deve 
ser deixada sem ligaya:o. Entre os m6-
dulos, cada Sa{da e d.iretamente ligada 
a pr6xima Entrada. 

Notar ainda que, embora no exem
plo o "resetamento" seja manual, na• 

·da impede que as entradas "Z" seiam 
comandadas tambem por pulso especi
ficamente gerado por circuito 16gico 
compativel. Num display de rel6gio, 
por exemplo, onde os rninutos devem 
ser zerados ap6s "59" e as horas a_p6s 
"24", essa facilidade de comando e 
acesso e muito importante. Lembrar 
que o M0C0DIG e sempre "resetado" 
com um pulso positivo (na rampa as
cendente de tal pulso ... ), conforme 
ja explicado ... 

CIRCUITOS SIMPLES 
PARA COMANDO 
DO "MOCODIG" 

Confoane ja ficou claro ao hobbys
ta mais "avanyado" ou aos "vetera
nos", o MOC0DIG, tendo sua part.e 
16gica desenvolvida em tomo da tec
nologia C.MOS, exige, para seu coman
do, sinais de formas e tensoes compa• 
t!veis com tais lntegrados. Assim, o 
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ideal e que a circuitagem de comando 
tambem seja baseada em Integrados da 
"familia" C.MOS (da serie 40:X:X ou 
equivaleotes). 

Contudo, existem Integrados plena
mente compativeis com os C.MOS, 
que podem trabalhar conjuntamente 
com estes, embora pertenyam a ou
tras "famtlias" ... E o caso, por exem
plo, do "manjadissimo" 555, cujll 
faixa de tens&s de alimen~o, nive\ 
e fonna dos sinais de sa{da 'batem di
retinho" com os requisitos de qual
quer circuitagem base11da em lntegra
dos C.MOS. Baseados nessa compatibi
lidade, na fig. 8 damos duas interessan
tes sugesteies praticas para circuitos de 
comando, ambos capazes de acionar 
um (ou mais, conforme fig. 7 . .. ) MO· 
CODIG. Nos dois casos a alimentayao 
pode provir da mesma fonte de baixa 
tens!'o CC usada para o m6dulo, ja 
que tanto o circuito 8-A quanta o 8-B 
"aceitam" 6 a 12 volts para a sua ener· 
giza9!0. Vamos a alguns detalhes apli
cativos: 
- 8-A - 0 circuito, conjugado com 

um arranjo ideotico ao da fig. 7 , 
resultara oum pratico placar para 
quadras ou campos esportivos (se
ra:o, obviarnente, necessarios dois 
conjuntos, para iJ marca9!0 dos 
tentos dos dois times . .. ) No ini
cio do jogo, aperta-se o bo!Jo de 
"Zero" (ver fig. 7) dos dois dis
plays (o placar, ent!o, mostrara 
'000" - "000" . .. ). No desenrolar 
do jogo, a cada teoto de cada time, 
basta uma preSS!o moment.anea no 
bot!o de "Pulso" (fig. 8-A) do res
pectivo conjunto, ouando ent!o o 
dis~ indicara aOOl ", "002", 
•~3• , etc., e assirn por diante, a 
cada toque no botao de "Pulso". 

- 8-B - Para urn marcador de tem
po (rel6gio para placar esportivo)° 
simples, o circuito· ilustrado pode 
ser conjugado a urn arranjo tambem 
seµielhante ao da fig. 7, (porem com 

apenas dois m6dulos ou d{gitos). 
Um ajuste previo (com o auxilio 
de um rel6gio comurn) no trim-pot 
de 220K perrnitira que o 555 gere 
exatamente um pulso por mmuto 
(l PPM). No infoio do jogo aperta
se o bot!o de "Zero" (fig. 7), com 
o display indicando enUo "00". 
Ioiciando-se o jogo, passa-se a cha
ve. do circuito, da posiy!o "D" para 
a posi~!o "L", com o que o tempo 
comeyara a ser contado ( depois de 
I miouto o display iodicara .. 01 ". 
ap6s 2 mioutos, mostrara "02" e 
assim por diante, ate "99" corres
pondendo a 99 minutos ... ). Haven
do a necessidade de uma ioterrup
y!O ou "desconto" no tempo (mui
tas modaliciades de jogos pennitem 
ou exigem esse tipo de cronoJlletra· 
gem . .. ), basta posiconar a chave 
em "D", retomando-a a posiy!o 
"L" assim que o juiz determinar 
seqilencia na contagem do tempo! 
Em jogos ou modaliciades esporti
vas que requeiram tambem a -conta
gem dos segundos; o display de_ye
.r~ ser dotado de pelo menos 4 d{gi
gitos (4 MOCODIGs, na. configura
~o da fig. 7). Nesse caso, o trim• 
pot devera ser ajustado para a gera
~!o de um pulso por segundo ( 1 
PPS), e o capacitor eletrolitico ori
ginal do circuito 8-B devera ser 
substitu{do por um capacitor de 
poliester de 150n ou 180n. 
As ideias 8-A e 8-8 constituem ape• 

nas sugest&s basicas ( ainda que de uso 
pratico imediato). Na verdde, aciona
dos por convenientes circuitagem 16gi
ca OU lu'brida (analogo-digital), OS 
displays baseados no MOCODING po
derfo indicar "hor:is", mioutos e se
gundos" (rel6gio convencional), "dia 
e mes" (calendario), "temperatura" 
(termometro) ou qualquer outra nota
y!o numerica que deva ser vista de 
longe, ou por grande numero de pes
soas. 
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Sequencial 4V 

UM "MINI-EFEITO" LUMINOSO A LEDs , DO JETINHO 
QUE O HOBBYSTA (PRINCIPALMENTE O INICIANTE) 
GOSTAI SAO 5 LEDs ESPECIAIS, CUJA LUMINOSIDADE 
"ANDA", CAMINHANDO EM VERMELHO NUM SENTIDO 
E EM VERDE NO SENTIDO OPOSTOI O EFEITO E INE
DITO E PODE RECEBER MOLTIPLAS APLICAC0ES: 
BRINOUEDOS, AVISOS, DECORACOES, · ETC. IDEAL PA
RA QUEM ESTA SE INICIANDO NO MUNDO DA ELE
TRONICAI 

0- Universo dos modemos compo
nentes eletr6nicos e tao amplo que 
muitos deles, embora ja estejam a d.is
posi~ao dos hobbystas ha um bom 
tempo, raramente sao aproveitados no 
max..imo das suas potencialidades em 
pro~etos publicados nas Revistas do ra
mo. Esse nos parece o caso especifico 
do LED BJCOLOR, componente for
mado, na verdade, por dois LEDs, um 
vermelho e um verde, encapsulados 
num unico envolt6rio (mesmo tama
nho, forma e aparencia de um LED 
"comum") .. . ) dotado de dois ou 
tres terminais. A ativa~a-o individual, 
alternada ou simultanea <lesses dois 
emissores de luz conjugados pode gerar 
interessantlssirnos efeitos luminosos, 
mesmo pilotando-os a partir de circui
tos muito simples. 

A SEQUENCIAL 4V (VAJ VER
MELHO-VOLTA VERDE) e um exem
plo e prova viva do que estamos dizen
do: um efeito "diferente", multi apli
cavel, e que - dada a sua grande sirn
plicidade 9ircuital (tambem favorecida 
pelo uso de dois Integrados digitais) 
pode ser facilmente realizada, mesmo· 
pelos leitores ainda novatos nas coisas 
da Eletr0nica! · 

Basicamente o circuito aciona uma 
barra de 5 LEDs especiais ( que podem 
- a criterio do montador - ser dispos
tos em linha ou em qualquer outro ar-

ranjo . .. ) de modo que eles vao acen
dendo, sequencialmente, um a um; 
prirneiro com luminosidade vermelha, 
retomando em seguida a seqtiencia, 
porem com luminosidade verde! Tan
to a dirnlmica do efeito, quanto a sua 
atuavao multicolorida, geram um resul
tado visual muito bonito, que o hob
bysta sabera aproveitar em diversas 
aplicay0es: brinquedos, avisos, sinaliza-
9oos, decorayoos, "incrementos" vi
suais de aparelhos eletronicos ja exis
tentes, etc. 

CARACTERfSTICAS 

- Efeito luminoso sequencial com 5 
• fases ativas, a LEDs. 
- Sequenciamento tipo "um por vez" 

(apenas um LED flea aceso, a cada 
momento). 

- 0 sequenciamento luminoso se da, 
num sentido,. na cor vermelha, e 
no sentido oposto, automaticamen
te, na cor verde. 

- A velocidade de sequenciame·nto e 
fixa, porem pode ser facilrnente al
terada pelo montador (VER TEX· 
TO). 

- Alimentaya'.o: 9 volts C.C. sob bai
xo consumo (inferior a 20 mA). 

- Montagem compacta e simples 

(poucos componentes), "em aber
to" (sem caixa especifica) , poden
do ser facilmente adaptada a gran
de m1mero de instalai;oes e situa
yOOS. 

0 CIRCUITO 

0 "esquema" da SEQUENCIAL 4V 
(para simplificar o nome, daqui para 
a frente usaremos a sigla ''S4V" . . . ) 
esta na fig. l. 0 uso de dois In tegra
dos digitais (familia C.MOS) de fa
cil aquisi~a-o simplifica enonnemente 
o arranjo reduzindo o numero de 
componentes de forma drastica, e 
beneficiando assin1 ao pri.ncipiante, 
que normalmente tern um certo "me
do" de realizar montagens muito com
plexas ou com muitas peyas. 

Dois gates de um l ntegrado 4011 
(ou 4001. .. ) sa-o usados na geraya'o 
do "clock", cuja frequencia e deter
minada pelo resistor de IM e capaci
tor de 100n (os dois gates sobrantes 
desse Ingrado tern suas entradas todas 
"positivadas" , para evitar instabillda
des ou danos ao componente). 0 sinal 
de "clock" (trem de pulsos) assirn ge
rado, e aplicado a outro Jntegrado 
(4017), contador de decada (sequen
ciador com 10 saidas). As 10 saidas 
desse Integrado, Slro ligados os 5 
LEDs especiais bi col ores ( de 3 tenni
nais), arranjados i:iuma ordem l6gica 
que perrnite as 5 primeiras fases do 
sequenciamento o acionamento dos 
LEDs vermelhos, e as 5 ultimas fases, 
o acionamento dos LEDs verdes. 0 
efeito e continuo e automatico, reali
zando-se em velocidade fixa, num rit
mo considerado ideal pelos nossos 
projetistas (mas que pode- ser modi.fi
cado, se o hobbysta o desejar). 

Apesar da interessante dinam.ica do 
efeito, apenas um ieD esta aceso, a 
cada momento, o que permite baixo 
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consumo geral de corrente (inferior a 
20mA) e a1imentay3:o a pilhas (tens~es 
de 6 a 9 volts sao convenientes). 

OS COMPONENTES 

Salvo os .. LEDs especiais, nao ha 
nenhum "segredo" nas peyas que for• 
mam o circui to da S4V: os dois lnte• 
grados sao de uso corrente, encontra
veis na grande maioria dos vareji.stas 
de componente's. O cuidado sempre 
recomendado refere-se unicamente a 
correta identifica9ao dos terminais 
(contagem ou numerayao dos pinos) 
desses lntegrados, que pode ser obti
da no T ABELAO APE. Tambem a 
leitura dos valores do resistor e capa
citor podera ser feita (por aqueles que 
ainda nlro tern muita pratica ... ) com 
a ajuda do T ABELAO . .. 

A unica pe9a "diferente" do circui
to e o LED bicolor de 3 tem1inais, cu
ja aparencia, sfmbolo e pinagem estao 
detaJhadas na fig. 2. La ~o mostrados 
os modelos mais comuns (redondo e 
retangular), porem outras formas de 
L~Ds podem ser encontradas e, even
tualmente, ate outra conforma9iio de 
termlnais. De quaJquer modo, sem
pre o terminal central correspondera 
ao "K (catodo), enquanto que os la
terais corresponderao aos "A" (ano
dos) vem1eU10 e verde. Esse compo
nente ja e bastante comum nos reven· 
dedores, e acreditamos que o leitor 
nlfo encontrara dificuldades na .sua 
aquisi9ao. De qualquer modo, sempre 
existe a pratica aquisi9a-o em KJT com
pleto ( oferecido por um dos Patroci• 
nadores de APE - ver anuocio em 
outra parte da presente Revisla) pelo 
Correio, que facilita m11ito a · vwa de 
quem mora longe dos grande centros. 
Outra grande vantagem do KJT e que 
ele ja inclui a placa de Circuito lmpres
so, pronta, furada e demarcada, tor
nando a montagem uma verdadeira 
"brincadeira de crian9a". Um a terceira 
possibilidade e a aquisi9ao dos compo• 
nemes "soltos" pelo Correio (varios 
anunciantes de APE efetuam vendas 
por tal sistema). Enfun: a realizayao 
da montagem estara sempre "garantin
da'\ para todos! 

AMONTAGEM 

A primeira providencia e a confec-
9ao (ou " reconhecimento") da pl_aca 
de Circuito lnlprcsso, cujo lay-0ut (em 
tamanho natural) esta na fig. 3. 0 im
portante e reproduzir fielmente (ou 
conferir cuidadosamente, no Gaso de 
aquisiya"o em KJT. . .) o desenho, ja 
que da qualidade e perfei~ao da placa. 
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depende grandemente o exito de qual
quer montagem. 

Na fig. 4 temos a montagem pro
priamente, com a placa vista pelo lado 
nlfo cobreado, todos os componentes 
principais ja posicionados. Atenyao as 
"marquinhas" existentes numa das ex
tremidades dos lntegrado (se tais peyas 
forem colocadas invertidas, o circuito 
nao funcionara e o componente se 
danificara). Observar tambem a neces
sidade de quatro jumpers (simples pe
dayos de fio interligando duas ilhas), 
numerados de J 1 a J4. as illlas periferi
cas {destinada~ as conexoes extemas a 
placa) estao devidamente codificadas' 
"+ e - " destinam-se as liga~oes da 
alimentayao e os conjuntos de 3 ilhas 
com um c6digo "R" na esquerda, refe
rem-se aos pontos de conexao dos 
LEDs de 3 terminais. Notar que o c6-
digo "R", no caso, abrevia red (ingles: 
vennelho), referenciando o anodo ver
melho {red anode, ou "RA"). Em du
vida, o leitor deve consultar novamen
te a fig. 2. Nesta, o outro anodo esta 
codificado como " GA .. (green anode 
ou anodo verde), para que nao haja 
confus:ro. 

Como sempre, recomendamos 20 
hobbysta uma leitura, atenta e previa 
as INSTRU<;OES GERAIS PARA AS 
MONT AGENS, ja que la encontram-se 
impor tantes recomendayoes para o su
cesso de qualquer projeto. 

Depois de conferidas as posi9oes 
dos componentes e jumpers sobre a 
placa, o leitor deve verificar a qualida
de ·dos pontos de solda {pelo !ado co
breado) e s6 entao cortar as "sobras" 
de terminais e pontas de fios. Em se
guida, podem ser feitas as conexoos 
extemas, detalhadas na fig . . 5 ( onde 
novamente a placa e vista pelo lado 

+ 
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nao cobreado). Os pontos que mere
cem mais atenyao nessa fase sao: pola
ridade da alimentayao (fio vennelho 
= positivo e fio preto = negativo ... ) 
e posiylro dos LEDs. Quanto a estes 
ultimos, notar que embora a fig. 5 
mostre-os ligados diretamente a placa, 
nada impede que eles sejam posiciona
dos remotamente, ligados a placa atra
ves de fios de qualquer comprimento, 
dependendo do tipo de instalayao 
ou utilizayao pretendida para a S4V. 

FUNCIONAMENTO/ 
MODI FICACOES 

Tudo terminado e conferido, colo
ca-se uma bateria no "clip" e liga-se a 
chave interruptora. Imediatamente a 
seqliencia luminosa tera in (cio, num 
ritmo constante, "indo vermelJ1a e vol
tando verde"! Se qualquer dos LEDs 
acender, durante a seqiiencia, em cor 
diferente da correspondente a fase , 
bastara inverter seus termin ais em rela
ylro A placa. Se algum LED "falhar", 
verifique os jumpers e a qualidade das 
suas soldas. De uma maneira geral, a 
montagem e tao simples que a possibi
lidade de erros torna-se minima. . . 
Desde que montada com atenyao e 
cuidado, a S4V funcionara "de primei
ra", sem problemas ... 

Quern quiser alter,ar o r{tmo (veloci
dade) do sequenciamento, podera fa. 
ze-lo facilmente, simplesmente al teran
do o valor do resistor original {IM). 
Valores maiores resultarao nunr se
quenciamento mais lento , enquanto 
que valores menores (ate um minirtto 
de 220K, para n:ro "bagunyar" visual-
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Fig. 5 

mente o efeito ... ) resultarao num se
quenciamento mais rapido. 

Finalmente, confonne ja foi dito, o 
projeto da S4V e de uma montagem 
"em aberto", ficaodo por con ta do lei
tor imaginar e criar condi9oes e insta
layoes a sua vontade. Na nossa opinilro, 
um.arranjo "em linha" dos 5 LEDs e o 
que melhor traduz a beleza do efeito, 
porem o hobbysta pode perfeitarnente 
posicionar os LEDs confonne queira, 
formando figu ras ou arraojos diversos. 
As aplica9oes sao . praticamente infini
tas em diversas possibilidades. Qtsem 
pretender instalar a S4V em veiculos 
(alimentando o circuito diretamente 
com os 12V disponiveis), podera fa. 
ze-Io , com uma adaptayao simples: 
intercalar entre o tenninal de anodo 
"A" (central) de cada LED e a ilha 
respectiva, um resistor de 220 a 470R 
{dependendo da lurninosidade preten
dida). 

LISTA DE PECAS 

e 1 - Circuito lntegrado C.MOS 
40 17B 

• l - Circuito lntegrado C.MOS 
4011 B (ou 4001 B) 

• S - LEDs bicolores de 3 ter
rninais (qualquer forma ou · 
tamanho, porem, para me
U1or aproveitamento, reco
mendamos forma redonda 
OU retangular, 5 mm). 

• 1 - Resistor de 1 M x 1 /4 watt 
• I - Capacitor {poliester) de 

100n 
• 1 - "Clip" para bateria de 9 

volts (ou suporte para 6 
pilhas pequenas) 

• I - Placa dt Circuito lmpresso 
especifica para a monta
gem (5,6 x 5 ,1 cm.) 

- Fio e solda para as ligay0es 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

- Soquetes para os LEDs (se 
for desejado um acaba
mento individual para os 
ditos cujos). 

- Caixa para abrigar o circui
to (se for desejada a mon
tagem da S4 V como uma 
unidade independente). 
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Sensi-ritmica de 
potenciall 

0 ONICO PROJETO DO Gt:NERO QUE ALIA TRtS IM
PORTANTES OUALIDADES: ALTA SENS/BIL/DADE DE 
ENTRADA (PODE FUNCIONAR ATI: ACOPLADO A UM 
SIMPLES RADIO PORTATIL, GRAVADOR MINI, WALK
MAN, ETC.), AL TA POTENCIA DE AC/ONAMENTO (ATE 
600 WATTS DE LAMPADAS EM 110V OU ATE 1.200 WAT
TS EM 220V) E ABSOLUTA SIMPLICIDADE NA MONTA
GEM (POUOUl'SSIMOS COMPONENTES, BAIXO CUSTO). 

O hobbysta e leitor ass(duo de 
A.P.E. ja deve ter notado, na rela9fo 

· de KJTs cornercializados por um de 
nosso Patrocinadores, .a disponibillda
de de uma "SENSI-RITMICA DE PO
T.8NCIA" devidamente aprovada pelo 
Diretor Tecnico da nossa Revista. . . 
Multos dos leitores nos escrevem, re
clamando que embora todas as monta
gens mostradas em A.P.E. sejam simul
taneamente oferecidas em KIT, a rela-
9:ro dos KlTs inclui diversos projetos 
nfo mostrados aqui em A.P.E. 

Atendendo en tao as justas reivindi
ca9~s da _turma, aqui esta o projeto da 
SENSI-RITMJCA, para usufruto de to
dos, indistintamente (aqui nenhum lei
tor e "obrigado" a adquirir K.ITs, ja 
que todas as montagens, pela pr6pria 
filosofia de trabalho da nossa Equipe, 
sa:o estruturadas em tomo de compo· 
nentes comuns, de facil aquisi9!10, de 
modo , a tornar realmente poss{vel a 
sua constru9ao - e isso e uma "marca 
registrada" de A.P.E.). 0 projeto ori
ginal foi modernizado e " re-leiauta
do", surg}ndo assim a versao "II" da 
SENSI-RITlMICA, que, para efeito de 
simplifica9ll'o do texto, apelidaremos 
daqui por diante, de "SE RPO II". 

Para os que ainda nao sabem, um 
circuito de luz r!tmica (como o da 

SERPO 11 .. . ) destina-se basicamente 
a acionar um certo numero de lampa
das incandescentes, condicionando os 
"pulsos luminosos" gerados ao som 
emitido por um equipamento de audio 
qualquer. Dessa maneira, a luz "segue" 
o s0111, nurn bonito e interessante efei
to, muito bem conhecido pelos leitores 
que frequentam as danceterias e salOes 
de baile por ai. 

Devido as suas especiais caracter{s
ticas, a SERPO 11 apresenta grande 
versatilidade de aplica9oes, podendo o 
leitor iostala-la em sua pr6pria casa, na 
sala ou quarto, incrementando seu 
sistema de som em festas, sal~s. dis
coteques, danceterias, atividades tea
trais, como display dinamico em vi
trinas de lojas de discos, etc. 

CARACTE R fSTICAS 
- Circuito de luz r{tmica de potencia, 

para acionamento de lampadas ·in
candescentes comuns, comandado 
pelo sinal de audio fornecido por 
radios, toca-fitas , gravadores, ampli
ficadores, etc. 

- Sensibilldade de entrada: elevada, 
podendo ser acoplado a equipa
mentos com sa{das desde cerca de 
O,SW ate centenas de watts. 

- Controle: um unico potenciometro, 
para ajuste e ad~qua9iro da SENSI
VILIDADE'', com larga margem 
de atua9!10. 

- lmpedancia de Eotrada: muito ele
vada, de modo a nlro "carregar" a 
saida do aparelho de audio ao qual 
for acoplado. 

- Alimenta9ll'o: rede C.A. de 110 ou 
220V (com a unica altera~o do 
valor de um resistor, para adequa-
9ll'o a rede local). · 

- Potencia de Sa(da: ate 600W de 
lampadas em 11 0V e ate 1.200W 
de lampadas em 220V. 

0 CIRCUITO 

Apesar das suas excelentes caracte
risticas (que equiparam seu desempe
nho ao de unidades comerciais de cus
to muito mais elevado .. . ), o circuito 
da SERPO II e extremamente simples, 
confonne mostra o ''esquema" na fig. 
l. A sensibilidade e eficiencia se devem 
ao uso de um tr~sistor pre-amplifica
dor de sinaJ an tes do TRIAC responsa
vel pelo acionamento de potencia. A 
alimenta9lro de baixa tensll'o CC (ne
cessaria ao pre-amplificador transistori
zado) e reti rada diretamente da C.A. 
(110 ou 200V) atraves de um simples 
divisor resistivo, diodo de retifica9ll'o 
e capacitor de filtro. 

0 circuito nao usa transformador 
de entrada (como e comum nas "rit
micas" comerciais ... ) de modo a nao 
"carregar" (em termos de impedancia) 
a safda do aparelho de audio acoplado, 
reduzindo assim bastante a possibilida
de de interferencias ou "roubo" de po
tencia (que costuma ocorrer com os 
circuitos comuns de luz ritmica ... ) . 
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[)oia capacitores de valor adequado 
isolam a entrada e aplicam o sinal de 
audio diretamente l¼O potenci0metro, 
atraves do qual a sensibilidade geral 
da SERPO U pode ser ajustada, casan
do o funcionamento com arnpla gama 
de fontes de sinal (desde um simples . 
"radinho de bolso" ate amplificadores 
de 100 watts ou mais ... ). 

Notar a necessidade de adequar. o 
valor do resistor de alta dissipaya-o 
(parte do divisor/abaixador de tensa-o 
de alimentayllo) para a tensa'.o da rede 
local ( l OK x lOW para redes de ll OV 
e 22K x 1 OW para redes de 220V). 

Como ocorre em todas as monta
gens aqui publicadas, as peyas sa-o de 
uso corrente, encontn1veis sem gran
des dificuldades em qualquer born re
vendedor de componentes eletr0nicos. 

OS COMPONENTES 

0 principal cuidado do leitor deve
ra ser dirigido a aquisiyao c identifica
ya"o de tenninais 1los Jois unicos com
ponentes ativos do circuito: o TRIAC 
e o transistor (no caso de se utilizar 
equivalentes, as recomendayOes anexas 
aos itens, na LISTA DE PE<;AS, de
vem ser rigor~ mente respeitadas). 
AMm do TRIAC e do transistor, tam
bem o diodo e os capacitores eletroli
ticos sa:o peyas polarizadas ( tern posi
v'-"o unica e cei-ta para serem ligados 
ao circuito) e merecem tambem 
uma aten~o especial. Em caso de 
duvida, uma consulta ao TABELAO 
A.P.E. ajudara oa identificaya"o dos 
tenninais. 

Atenvfo ao valor do ''resistorza'o" 
( 1 OW) que e cond.icionado a te~o 
da rede C.A. local (ver fig. 1 e UST A 
DE PE<;AS). Embora nenhuma pefa 
seja "rara", quem optar pela comodi
dade da aquisiya'o em KIT tera a faci
lidade extra de receber a placa pronta, 
furada e marcada (seguindo rigorosa
mente as ilustrayoes do presente arti-
go ... ). . 

AMONTAGEM 

Como a SERPO II constitui um cir
cuito que trabalha sob tensoos e poten
cias relativamente elevadas, recomen
darnos inicialmente o m:iximo de aten-
9a-o e cuidado quanto as isolayoos, qua
lidade das soldas, verificaylIO rigorosa 
da ausencia de "curtos" ou maus con
tatos, em todas as fases da monta
gem .. .; Uma consul ta previa as INS
TRU<;OES GERAIS PARA AS MON
T AGENS (esta-o la no ioicio da Revis
ta ... ) e condiyao imprescindfvel para 
que o hobbysta novato obtenha suces
so, portanto ... 

I 

KNIii . 

(TltAlll&Al 

I OOw(UOl 
l200wlH Ol 

C,A 

1 l l 0 

SERPO JI 
LADO DOI 
COIIPONINTU 

SAIDA LAIIPADAS 
IOOw(IIOl • 1.zoow< 2201 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 
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Na fig. 2 e mostrado o lay-out ( em 
tamanho natural, para facilitar a ''co
piagem" .. . ) do Circuito Impresso es
pecffico ()ado cobreado). As pistas Jar
gas destiyam-se a passagem das corren
tes elevadas de acionamento das lam
padas controladas. 

Tanto no caso de "confecylfo pr6-
pria", quan to na eventualidade da 
aquisiyll'o em KIT, a placa deve ser cui
dadosamente conferida antes de se ini
ciar as soldagens, corrigindo-se previa
mente qualquer defeitinho constatado. 

Na fig. 3 vemoc o "chapeado" da 
montagem, com a placa mostrando 
todos os componentes ja devidamente 
posicionados. Atenylfo a colocaylfo do 
TRIAC, transistor, diodo e capacitores 
eletroliticos. Quanto aos valores dos 
demais componentes, se "pintar" algu
ma dtivida, consulte o TABELAO {la 
no in(cio da Revista, junto as INS
TRUyOES GERAlS PARA AS MON
TAGENS). Observar as codificayOes 
adotadas para as ilhas perifericas: 
- "E-E~ - Entrada de sinal 
- ''P-P-P~' .. " - ConexOes do poten-
ci6rtletro. 
- "CA-CA" - Entrad,a da alimenta
ylfo C.A. 
- "S-S" - Saida de potencia para as 
lampadas controladas. 

A fig. 4 da os detalhes da monta
gem, quanto as conexoes extemas a 
placa (esta t vista ainda pelo !ado nll'o 
cobreado, como na fig. 3 . . . ). 0 unico 
ponto importante e observar que o po
tenciometro esta "de costas" na figu-
ra. . 

Antes de cortar os excessos de ter
minais e fios pelo lado cobreado (ap6s 
todas as soldagens), um born exame 
visual e necessario, na "captura" de 
curtos, ligay~es indevidas, posiyOes 
erroneas de componentes, etc. Torna
mos a lembrar que as potencias e ten
sOes envolvidas sa'o consideraveis e que 
assim, qualquer "mancadinha" podera 
gerar "fum3ya" ao ligar o circuito pela 
primeira vez. Cuidado, portanto ... 

INSTALACAO/CAIXA 

A instalayll'o da SER.PO I1 e muito 
simples. Conforme mostra a fig. 5, os 
terrnina.is de Entrada devem ser liga
dos aos pr6prios terminais do alto-fa
lan te do radio, toca-fitas, arnplificador, 
etc. (eventualmente podera ser usada 
a tomada de "fone" do equipamento, · 
se houver essa facilidade .. . ). ·A toma
da de Sa{da e ligado o conjunto de 
lampadas a serem acionadas pela SER
PO I1 e o "rabicho" e ligado a uma. 
tomada da <;.A. local. 

Regule o volume do aparelho de 
audio acoplado ao seu gosto. Em se- · 
guida, atue sobre o controle de SEN
SIBILIDADE da SERPO ll, ajustan
do-o ate obter o efeito desejado. Gra: 
yas a excelen'te sensibilidade de entra
da, nll'o sera .dificil obter-se um ajuste 
convenioo.te, com as lampadas "segttin
do", com seus pulsos luminosos, os 
''picos" da musica ou fala presentes na 
saida do aparelho de audio acoplado! 

Para que o efeito se manifeste da 
mellior maneira poss{vel, e recomen
davel usar-se varias lampadas de menor 
potencia (ao inves de uma ou poucas 
lampadas de alta potencia. . .), de 
preferencia coloridas, para que o 
"visual" fique mais amplo e marcante. 
A Tabela a seguir mostra as quantida
des de lampadas ,possiveis de serem 
ligadas a saida da SERPO 11, em fun
ylIO da ten~o da rede local: 

TABEI.;A 

REDE ll0V 

quant. Iamp. - watts (cada) 

4 
6 

10 
15 
24 
40 
60 

120 

REDE220V 

!SOW 
100W 

60W 
40W 
25W 
lSW 
lOW 

SW 

_quant. lamp. - watts (cada) 

8 
12 
20 
30 
48 
80 

12.0 
240 

r 
5.2 
J_ 

150W 
lOOW 
60W 
40W 
25W 
lSW 
lOW 
;w 

0 irnportante e lemgrar que, 
qualquer 1ue . seja a quantidade ou 
"w~ttagem ' das lampadas ligadas a 
SERPO II, estas deverao estar instala
das em paralelo (ver fig. 5). Nessa dis
posi9ll'o; a eventual "queima'' de uma 
das lampadas nlro prejudkara a sequen
cia ou beleza geral do efeito. 

Para um acabamento "profissional" 
da montagem, sugerimos sua acomoda
ylio numa caixa plastica tipo "Patola", 

>----I 0 

Fig. 5 

Fig. 6 
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modelo PB112 (ver item "OPCIO
NAISfDIVERSOS'') que acomoda 
com folga o circuito. 0 lay-out esu 
na fig. 6, com o potenci6metro de 
SENSIBILIDADE instalado no centro 
da parte frontal da caixa, os segmentos 
"Sindal" (Entrada) numa das laterais, 
e a tomada de Sa{da C.A. para as lam· 
padas na lateral oposta. Outras confi
gur~<5es de caixa poderlo ser adotadas 
pelo leitor, por6m sempre recomenda
mos o uso de container plastico, para 
efeitos de isol~A'o (uma caixa meu
lica ocorrendo um "curto" ou conta
to indevido, podera tomar-se perigo• 
sa ... ). 

UMA ADVERIBNCIA: parte do 
circuito da SERPO Il esu pennanen
temente ligada a pr6pria rede C.A. 
local, com o que muitos pont~ do 
circuito sA'o potencialmente pengosos 
ao toque direto das m[os do operador. 
Assim NUNCA manuseie a placa ou 
suas ligay<5es estando o circuto ligado 
a redef Desligue SEMPRE o "rabicho" 
da tomada, quando precisar abrlr a 
caixa, mexer no cireuito, consertar 
ligav(!es, etc. 

Se dwante o funcionamento, ocor
rereri: interferencias (estalidos) no 
som do aparelho de audio acoplado, 
inverta a pos.iyA'O dos pinos do plugue 
do "rabicho" em rel~o a tomada 
de C.A. a qual estiver ligado. 

• 1 - TRIAC TIC226O ou equi
valente (400V x 8A) 

• l - Trans{stor BC237 ( ou BC 
337 ou equivalente - ten
slo coletor/emissor nio in
ferior a 30V) 

• I - Diodo 1 N4004 ou equiva
lente (400V x IA) 

• l - Resistor de l OK x I OW (p/ 
rede de 11 0V) ou de 22K 
x 10 W (p/rede de 220V) 
- USE O VALOR DE 
ACORDO COM A TEN
SAO DA REDE LOCAL. 

e I - Resistor de 4K7 x 1/4 
watt 

• 1 - Resistor de 27K x 1/4 
watt 

el - Resistor de lOOK x 1/4 
watt 

•I - Potenci0metro de IK - ll• 
near 

• l - Capacitor {poli~ster) de 
IOOn x400V 

e 3 - Capacitores (poliester) de 
470n x400V 

• I - Capacitor (eletrol{tico) de 
4u7 X 63V 

• l - Capacitor (eletrolltico) de 
10uPX63V 

• 1 - "Rabicho" (cabo de fors;a 
tcom plugue C.A.) tipo 
"servis;o pesado" 

• l - Tomada C.A., tipo "de 
encalxe", "serviy0 pesado'' 
(l0Ax 400V) 

• l - Par de segmentos parafusa
veis tipo "Sindal' (para a 
conedo de Entrada da 
SERPO U) 

• 1 - P1aca d~ Circuito Impresso 
especifica para a monta-
gem (6,9 x 3,8 cm.) . 

- Pio e solda para as liga
yOOS. 

OPCIONAIS/DIVERSOS: 

• l - "Knob" para o potenci0-
metro 

• l - Caixa para abriga.r a mon
tagem. Sugest!o: "Patola", 
mod. PB112 (12,3 x 8,5 x 
5,2) ou outro container de 
dimensoos iguais ou maio
res. 

PE(A-PEQ\S X~EMBOLSO 

!IYl!I~ 
OFERECE A OPORTUNIDADE DEV. AOQUIRIR A BAIXO CUSTO 

I PACOTFS FCONOMICOS I 
PACOTE DE 

RESISTOR ES 
(CAR BONO) 

500 resistores em diversos 
valor~ e wattagens s6 . 
... ..... . NCz$ 45,00 

PACOTE DE 
ELETROLfTICOS 

(BAIXA VOL TAGEM) 

50 eletrol iticos de variadas 
tens~s e capacidades ape
nas . . . . . . . NCz$ 50,00 

PACOTE 
CAPACITORES 
(CERAMICOS 

MICAS, POLltSTER) 

100 capacitores de varios 
tipos somente . . ..... . 
. . .... ... NCz$ 60,00 

PACOTE 
SEMICONDUTORES 

(DI VERSOS) 

50 tipos de diversos diodos, 
C.I s, transistores por apenas 
. ...... . ... NCz$ 70,00 

E continua O enorme socesso do nosso exclusive "PACOTE ELETRONICO" contendo os mais variados componentes 
de uso geral = Plugs, Jacks. Potenciometros, Capacitores, Trimpots, etc., Etc., somente ...... • • • .. . NC-z$ 25,00 

ENVIE AINDA HOJE SUAS SOLICITAC0ES E APROVEITE EST AS OFERTAS 

L E y S S E L - COMPONENTES ELETR0NICOS - Caixa Postal 01828 - CEP 01061 - Slo Paulo - SP 
SOLICITE GRATSS LISTA DE PRECOS 

21 
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CARACTERISTICAS DE REL ES - SERIE "ZF" cedencia (como os da serie 
"ZF") costumam operar com se-

- Para os projetos montados ou 
desenvolvidos pelos hobbystas 
estudantes ou amadores, as ca
racter(sticas dos reles "Schrack" 
da serie "ZF" sao bastante favo
raveis: versateis, baixo custo, ta
manho reduzido (pouco mais de 
2 cm na. maior dimensao). alta 
potencia de comuta9ao e pina
gem fina , pr6pria para liga9ao 
direta a Circuito lmpresso. Ai 
vao alguns dados importantes pa
ra que o leitor poss.a melhor apli
car tais reles, tan to nas suas pr6-
prias " inven9oes", quanto na 
eventual adapta~ao ou substi tui
~ao em projetos ja publicados, 
aqui em APE ou em outras revis
tas: 

- -5 4 

2 I 
• 3. -

DADOS TECNICOS GERAIS -
SERIE "ZFI I OOXX" 

- Contatos - I reversor 
- Tensiro maxi ma de comu ta<ta'o -

220V (C.A. OU C.C.) 
- Corrente maxima de comuta9ao 

- IOA 
- Potencia maxima de comuta9lio 

- I .220W 
- Dimens0es - 23 ,S x 2.1,2 x 16,2 

(mm) 

DADOS TECNICOS ESPECI°FICOS 

Tipo Tensao Nominal Resistencia da bobina 
(c6digo) Volts C.C. a 23~ C (ohms) 

ZFI I 0003 _3 19 
ZFI 1000S s 52 
ZFI 10006 6 7S 
ZFI 10009 9 13S 
Z:FI 1001 2 12 300 

ALARME DE TANOUE VAZIO 

---------+----------4 + 6v 

SONALAll■E 
S-3/50V- 1C 

PINOI IHIOFIH llNOX I 

- Dois transistores comuns, um 
"buzzer" (tipo Sonalarme) e 
mais dois O\! tres componentes 
passivos . .. E tudo o que o hob
bysta precisa para construir um 
sensivel e eficiente ALARME 
DE T ANQUE V AZIO, conforme 
most:ra o "esqueminha "! Assim 
que o nivel d'.igua no tanque 
cair abaixo dos pinos sensores, 
o ALARME dispara um aviso 
acustico, agudo e penetrante, im-

possivel de ser ignorado mesmo 
a uma distancia de 10 metros ou 
mais! 

- Para boa durabilidade e confiabi
lidade, o sensor deve ser feito 
com dois pinos de a90 in6x. pa
rafusados em segmentos de bar
ra "Sindal", fixando-se esse con
junto/sensor no fundo do tan
que (ou bem pr6ximo do fun
do . . . ). 

guran~a . mesmo com tensao cer
ca de 20% inferior a nominal , ou 
seja : um rele tipo ZF11001 2( 12 
volts nominais) pode, perfeita
mente, ser acionado com cerca 
de 9 volts. E sempre importante 
levar-se tal dado em conta, nas 
adapta~oes ou "emergencias". 

- Outro dado IMPORTANTE e o 
parametro "Resistencia da Bobi
na", ja que atraves dele (e com o 
auxi1io da •·velha" Lei de 
Ohm. . .) podemos determinar 
rapidamente a demanda de cor
rente do rele (seu consumo, 
quando energizado). Assim, um 
rele ZFI 1001 2 (300 ohms), 
"gastara" uma corrente de 
40mA quando energizado, o que 
permite o seu comando direto 
mesmo por transistores de baLxa 
potencia (serie "BC", por exem
plo) ou ainda por lntegrados, co
mo o 55S e outros de baixa po-
tencia) . 

- ATEN<;AO: Essa tabela nao 
abrange todos os c6digos da serie 
"ZF" produzidos pelo fa brican
te, e foi condensada por APE, 
nao cab,endo ao fabricante ne
nhuma responsabilidade por er
ros ou omissoes nas caracteristi
cas aqui indicadas. NOT AR ain
da que, na evolu~ao naturaJ dos 
seus produtos, o fabricante po-
de , eventualmente, alterar ou 
ampliar c6digos ou parametros, 
devendo sempre ser consultado 

· um Manua.1 do pr6prio fabrican
te , quando dados rigorosos e 
atualizados se mostrarem neces
saries. 

- A alimenta~:ro do circuito deve 
ser de 6 volts, podendo ser for
necida por pilhas, ja que o con
sumo e irris6rio ( cerca de 100 
microamperes em stand by e 
apenas 3 miliamperes aciona-
do !) . ' 

- Uma sugest!o de sofistifica~[o, 
para os mais "ousados": substi
tuir o "Sonalanne" por um rele 
(tipo senslvel) com bobina para 
6V. Atraves dos contatos de uti
lizayllo do rele, uma bomba ele
trica ou solen6ide poderao ser 
acionados, de modo a realimen
tar o tanque de .igua (enche-lo 
novamente. . .) sempre que o 
container esvaziar. 

- Os transistores admitem equiva
lencias, porem e importante que · 
o segundo transistor (BC549C) 
original) seja uma unidade de 

_ alto ganho. 
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Alternador para 
fluorescente 112,,J 

MODULO DE BAIXO CUSTO E GRANDE UTILIDADE, 
CAPAZ DE ACIONAR UMA LAMPADA FLUORESCEN
TE COMUM (ATI: 20W) A PARTIR DE UMA ALIMENTA
CAO DE 12VCC. IDEAL PARA USO EM VEfCULOS, TRAI
LERS, CAMPING, EOUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE 
EMERGENCIA, ETC. NAO USA NENHUM COMPONENTE 
ESPECIAL OU DE DIFfCIL AQUISICAO. 

Juntamente com o TLUMINADOR 
DE EMERGl:.NCIA (APE 09) e o 
CARREGADOR PROFISSIONAL DE 
BATERIA (APE .09), o presente AL
TERNADOR PARA FLUORESCEN
TE ( 12V) forma uma importante con
junto de equiparnentos para uso profis
sional ..em mwtiplas aplica9i5es em 
areas de instala,;;Oes de emergencia, por 
exemplo. Alem disso, o altemador per
mite facil instalayao em veiculos, trai
lers, camping, etc., onde quer que se
ja dispoiiivel uma bateria automotiva 
comum de 12 volts e se deseje uma ilu
mina,;;iio a partir de lampada fluores
cente comum! 

0 m6dulo, em s{, e pequeno, com 
um circuito baseado em poucos ( e co
muns . .. ) componentes, nlfo usa tratts
formador especial ( o que costuma en
carecer ou tomar muito diffoil a mon
tagem de dispositivos do genero, aos. 
hobbystas .. . ) e pennite facilima adap
ta,;;:ro e instala¢o (s6 dois fios a ali
menta,;;ao e outros dois a lampada) em 
qualquer caso. 

Devido as especiais caracteristicas 
do seu funcionamento, a pr6pria lam-

pada fluorescente alimentada nao re
quer o uso do reator convencional, o 
que reduz ainda mais o custo da insta
la,;;ao. E poss{vel ate alimentar com o 
ALTERNADOR uma lampada fluores
cente considerada "queimada" (fila
mento queimado), com o que a econo
mia proporcionada pelo dispositivo 
se enfatiza ainda mais! 

Enfim: sob todos os aspectos, uma 
montagem "bem no alvo", facil, util, 
de baixo custo e nenhurna complexi
dade! "Veteranos" ou novatos saberao 
aproveita-la muito bein, de acordo 
com as suas necessidades . .. 

CARACTE RfSTICAS 

- M6dulo alternador (conversor CC
CA com elevador de tensao) ali
mentado por 12VCC e capaz de 
acionar diretamente uma lampada 
fluorescente convencional (ate 20 
W). 

- Utiliza, na conversa-o, transforma
dor comum, de alimenta,;;ao (fugin
do dos caros e dif!ceis transforma
dores especiais com nucleos toroi-
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dais de ferrite , etc.). 
- Trabalha sob consumo de ate lA, 

proporcionando assim longas horas 
de acionamento , mesmo a partir de 
uma bateria automotiva comum. 

- Necessita de um unico ajuste (por 
trim-pot) para otimiza,;;ao do fun
cinonamento. 

- M6dulo compacto, proporcionando 
grande facilidade de instala,;;ao em 
aplica,;;~s automotivas, portateis 
ou semi-portateis. 

- lnstala,;;:ro e conexao a l:impada ul
tra-simplificadas ( eliminando a ne
cessidade de starters, reatores, etc.) 

0 CIRCUITO 

Na fig. l temos o diagrarna esque
matico do circuito do ALTERNA
DOR PARA FtUORESCENTE _: 
12V, cujo nome, daqui para a frente , 
vamos simplificar para "ALF". Basica
mente o circuito nao e mais do que 
um simples oscilador (multivibrador) 
estruturado em tomo de dors trans(s
tores complementares ( um NPN e um 
PNP, sendo este de alta potencia ... ), 
num arranjo bastante convencional. 
A freqilencia de oscila9ao (bem como 
o ciclo ativo) e dependente basicamen
te do resistor de 2K2, capacitor de 
10n, resistor de ISK e trim-pot de 
100K (este ultimo utilizado para o 
ajuste do "ponto" de funcionamento 
ideal do circuito). 

Como carga de coletor do transistor 
de potencia (TIP32) o·"ALF" tem me
tade do secundario de um transforma
dor de alimentaya'o comum (6-0-6V x 
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SOOmA). 0 primario de tal transforma
dor (no caso utilizado como "secund.a
rio". . .), atraves dos seus termj.oais 
de 220 V, excita diretamente a lampa
da fluorescente. Esta, trabalhando sob 
ioniza9[0 "for~da" pelos pulsos de al
t.a freqfiencia e alta tensao gerados pe
lo circuito, dispensa o starter e o rea
tor normalmente utilizados. 0 trim
pot e utilizado para ajustar uma fre
qfiencia "6tima" de funcionamento, 
para maximo rendimento em fun~o 
das impedancias e ressonancias natu
rais oferecidas pelo transfonnador. 

Como e facil de se observar pelo 
pr6prio "esquema", na-o ha "figuri
nhas dificeis" no circuito : todos os 
componentes sao comuns, alem do nu
roero total de pe9as ser bast.ante redu
zido, descoroplicando ao max.imo a 
montagem e "freiando" o custo total• 
do m6du1o. 

OS COMPONENTES 

Conforme ja foi mencionado. t0das 
as pe9as sao de uso corrente. podendo 
ser adquiridas de varias fontes. 0 hob
bysta devera, como sempre. identifi
car corretaroente os terrninais dos 
componentes polarizados: transisto
res e capacitor el~trolitico, com o 
auxilio do TABELAO A.P.E. {encar
tado em outra pane da presente Re
vista). Quan to ao transformador; e 
born notar que o lado que apresenta 
fios de cores iguais nas extremidades 
corresponde ao enrolamento de 6-0-
6V, enquanto que o lado com tres 
fios de cores diferentes refere-se ao 
enrolamento de 0-11 0-220. 

Embora nenhuma peva. seja clifi
cil ou "impossivel" de se obicr, in
felizmente nessc nosso "pais-conti
nente" ainda existem muitas locali
dades remotas, onde ate a aquisic;ao 
de um rolinho de solda torna-se um 
problema. . . Nesses casos extremos. 
o leitor podera recorrer a aquisiyao • 
das pe9as pelo Correio (varios anun
ciantes de A.P.E. realizam vendas 
por essc pratico sistema) ou ainda 
a compra do conj unto complete:>, 
oa forma de KIT (que inclui, alem 
dos componentes, a placa furada e 
demarcada, solda, cabagem, etc.). 

A MONTAGEM 

Antes de iniciar a montagem pro
priamente, o leitor que ainda nao 
tiver muita pratica devera ler com 
aten~ao as INSTRU<;OES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS, encartadas 
junto ao T ABELAO A.P .E. em outra 
pa.rte deste exemplar. 
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A placa de Circuito Irnpresso espe
cifica para a montagem tern o seu 
lay-out (padrao de ilhas e pistas, em 
tamanho natural) mostrado na fig. 
2. Notar que as climensOes um tanto 
avantajadas devem-se ao fato de ter
mos optado pela instala9ao do trans
formador sobre a placa (evitando as
sim erros de liga9ao por parte dos 
principiantes ... ) . 0 desenho da placa 
ja preve entao, afurayao para fixayao 
do transformador, e que podera ser 
simultaneamente usada para fota9ao 
<la pr6pria placa no seu local de insta
laeyao (basta, para isso, utilizar-se para
fusos longos, corn porca e contra-por
ca). 

Na fig. 3 temos os detalhes visuais 
da montagem, com a placa vista pelo 
!ado nao cobreado. Os pontos que 
requerem atenc;:ao , como sempre enfa
tizamos. referem-se a coloca9ao (posi
.::io) dos transistores e capacitor ele
trolitico (slo os compo11entes polari
zados. . .). 0 transformador . tambem 
pede alguma aten~o, para que se evi-

A 

te a inversao dos enrolamentos (ver o 
"macete•· para identifica9ao dos ter
minais do transfonnador , no item "OS 
COMPONENTES", ai atras ... ) . 

0 corte das sobras de tenninais ou 
pontas de fios (pelo !ado cobreado da 
placa)_ apenas deve ser efetuado ap6s 
rigorosa conferencia nas posic;:oes e va
lores do compoenentes, bem como 
uma analise da qualidade dos pontos 
qe solda tverificar a ausencia de curtos, 
corrimentos, soldas "frias", etc.) 

.-\S ligai;oes extemas a placa sao 
?Ducas, simples e diretas, conforrne 
ilustra a fig. 4 : apenas UJll cabo para
lelo vermelho/ preto ligados as ilhas 
perifericas ''+" e "-" (atenyao as 
polaridades) e mais dois fios (podem 
ser ate cabinhos isolados comuns) li
gados entre ~ pontos " L-C' e a larn
pa~. Quanto as liiayoes desta, notar 
(sennhas, na figura) que os dois pinos 
correspondentes aos terrninais do fila
mento, existentes em cada extremida
de da lampada, devem ser curto-circui
tados Ga que os filamentos, no tipo de 

Fig. 4 

acionamento proporcinado · pelo 
"ALF", na-o serao necessarios. . .). 
Apenas para efeito de fixac;:ao da lam-

LISTA DE PECAS 

• I - Transistor T[P32 (pode ser 
usado um TlP32 com letra 
"A", "B", "C", etc. em 
sufixo)). PNP, silfoio, alta 
potencia, baixa freqiiencia . 

• I - Transistor BC548 ou equi
valente {BC547 ou BC549, 
com qualquer' letra em su-
fixo) . 

• l Resistor de 2K2 x 1/4 
watt 

• l - Resistor de 470R x 1/4 
watt 

• I - Resistor de 15K x 1/4 
watt 

• 1 - Trim-pot - vertical - de 
100K 

• l - Capacitor (poliester) de 
1 On (boa qualidade) 

• l - Capacitor (eletrolitico) de 
lOOu x 25V 

• l - Transformador de alimen
ta~ao com primario para 
0-110-220V e secundario 
para 6-0-6V x SOOmA. . 

• I - Placa de Circuito hnpresso 
especifica para a monta
gem (8,1 x 6 ,6 cm.) 

• l - Dissipador pequeno (alu
minio - 4 aletas) para o 
transistor de potencia. 

- Caho paraleto (vermelho/ 
preto) para a alimenta~o 
(minimo 50 cm.) 

- Fio e solda, para as liga
c;:Oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

- Parafusos e porcas para fl. 
xac;:a-o do dissipador e 
transformador . 

• 1 - Llmpada fluorescente pe
quena (5W, 8W, I0W, 1 SW 
OU 20W) 

• 1 - Calha refletora opcional 
para a lampada (ver figu
ra ao final) 

e t - Caixa para abrigar o circui
to. A montagem do 
"ALF" e do' tipo "em 
aberto" , ficando por con
ta do leitor a sua acomo
da~a-o ou nfo em caixa 

,esp(fica, dependendo do 
tipo de instala~o preten
dida. 
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pada na posi~o desejada, talvez seja 
conveniente usar-se dois soquetes con•, 
vencionais para Ouorescentes, aprovei
tando, no case, os tenninasis destes 
para a conexfo do "ALF" a lampada, · 
entretanto, quern quiser economizar 
ao ma:ximo, podera optar pela liga~o 
"direta", conforme mostrado na Fig. 4 

FUNCIONAMENTO/ 
JUSTE/ ACABAMENTO 

Tudo interligado conforme a fig. 
4 , ligar a cabagem de alimentayao a 
uma bateria (uma fonte de 12V pode 
ser usada nos testes e ajustes iniciais ... ) 
convencional de carro {12V) respeitan
do a polaridade (fio vermelho = positi
ve, fio preto = negativo). Inicialmente 
coloque o trim-pot de ajuste na sua po
siy:fo central (ajustado a "meio curso") 
e observe o brilho da lampada. Se 
ocorrerem "falhas" {breves "escureci
mentos" ou "piscadas") ou se o brilho 
estiver muito "mortiyo", glre o trim
pot lentamente, ajustando-o aquem ou 
alem do ponto medio, ate obter uma 
iluminayZO fume e com a melhor in
tensidade poss(vel (eventualmente o 
brilho nl'o sera tao forte quanto o 
apresentado pela lampada em sua 

ATENCAO! 

utiliza~o normal, porem o rendimen
to sera bastante pr6xiJ1:lo do maxlmo 
pennitido pela lampada). Uma vez 
efetuado tal ajuste, o trim-pot na-o 
deved mais ser mexido, pois o circuito 
j a estara "no pooto", com sua freqiien
cia de funcionamento adequada ao 
transformador, lampada e alimentayll'o 
utilizados. Um novo ajuste apenas seni 
necessario se a lampada for substitu(da 
(sempre usar la.mpada de no maxima 
20W}. 

Notar que, com larnpadas de baixa 
potencia {SW, 8W ou I0W), o circuito 
do "ALF" podera ser ajustado para 
funcionam~nto ate sob alimentay:ro de 
6 ou 9 volts (mesmo fomeci'dos por 
simples pilhas grandes, comuns. . .), 
porem o seu melhor rendimento (tan
tG eletrico quanto luminoso) se dara. 
sob alimenta~o de 12V, e acionando 
lampadas de I SW OU 20W. 

Algumas recomendayOes quanto ao 
ajuste do. circuito: e possivel ouvir-se 
o "apito" da oscilay:ro do " ALF" de
vido ao fato da ionizayli'O da larnpada 
ocorrer num ritmo den t.ro da faixa de 
audio! Assim, da ate para se "afinar" 
o circuito "de orelha": quando -
atraves do ajuste do trim-pot - for ob
tido um zumbido fione, estavel e bem 

,agudo, e sinal de que o circuito esta 
na sua ressonancia perfeita (melhor 
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rendimento eletrico e luminoso ). Por 
outro !ado, ocorrente "interrupyoes'' 
ou "fibril~s" no zumbido, o ajuste 
nlo estara correto. · 
· Outra coisa: em determinados poo
tos do ajuste do t rim-pot pode ocorrer 
a interrupy!O da oscilaylo (a lampada 
simplesmente apaga, nessas circunstan
cias . .. ). S_ob hip6tese alguma deixe o 
circuito ligado nessas condiyoes (sem 
oscilar) pois a dissipa9lro no TIP32 
aumentara muito, aquecendo o com
ponente que podera danificar-se em 
poucos minutos. 

Para finalizar, na fig. 5 damos duas 
sugestoes para acabarnento do " ALF", 
ambas ja com a larnpada iocorporada. 
Em 5-A temos um modelo "vertical" 
e em 5-B um m6dulo com Juminaria 
mais convencional (horizontal). Em 
qualquer caso, o circuito podera ser 
facilmente embutido numa pequena 
caixa que tanto podera servir de base 
·ao conjunto (5-A ) quanto ser instalada 
sobre a calha refletora (5-B). Obvia
mente outras disposi9oes ou arranjos 
podem ser adotados, entretanto fica 
uma (mica cecomendayllo: manter os 
fios do circuito a lampada nlro muito 
longos (a cabagem de alimentaylro 12V 
pode ser longa, se necessario ... ) evi
tando perdas ou irradiay<5es indeseja
veis. 
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Micro-provador 
de continuidade 

Todos os BRINDES DE CAPA ate agora oferecidos aos lei
tores de APE (esses presentes come~ram no n9 3 . .. ) consti
tuem, no m(nimo, um valioso auxflio e incentivo - principal
mente aos iniciantes -- as montagens, sempre com circuitos 
simples mas de resultados interessantes . . . Embora mais ce
do ou mais tarde o hobbysta, sempre aperfeir,:oe sua pr6pria 
tecnica,. de confecc;ao de plaquinhas, o fato do BRINDE ja 
vir pronto (faltando apenas a furac;ao ... ), e, no m(nimo, um 
mecanismo de "agilizac;ao", ja que bastara a aquisic;ao dos 
(poucos compone·ntes para que, num prazo m(nimo. (todo 
hobbysta e impaciente ... ) a "coisa" possa ser vista funcio
nandol 

Neste n~ io de A.P.E. optamos por 
nlro hazer um simples "brinquedinho" 

. ou "efeito eletronico" .. : Escolhemos, 
sim, um circuito de real utilidade na 
bancada do hobbysta, estudante, ou 
mesmo do tecnico ou engenheiro: um 
MICRO-PROVADOR DE CONTJNlJI. 
DADE (MPC, abreviando .. . ), instru• 
mento val.ioso na analise rapida de 
componentes, circuitos, ligayoes, cha
ves, bobinas, etc. Na verdade, os ' 'vete• 
ranos" sabem que numa bancada, o 
PROV ADOR DE CONTINUlDADE e, 
provavelmente, o instrurnento de teste 
mais utilizado ("ganhando" ate do oni
presente · mulHmetro, em termos de 
quantidade de utilizay0es no dia-a-dia 
da Eletronica), ja que, a partir da sua 
(apa.rentemente) simples funylro de in
dicar se ha OU nfo continuidade ele
trica entre os pontos testados, um 
imenso ntlmero de infonnayoes impor• 
tantes pode ser inferido! Para aqueles 
que ainda esta-o no inicio do seu hob
by eletr6nico, em futuro pr6ximo da
remos (num artiga especffico, ou num 
"DADlNHOS". . .) todas as "clicas" . 
para uma utilizay~O proveitosa do 
MPC. 

Como e costume aqui na Se~o do 
BRINDE, poi: raz0es de espa.yo edito• 
rial as inst~oes slro suscinta.s, basea
!13s quase que ·unicamente nas pr6prias 
ilustr.~oes (que devem ser observadas 

e seguidas com ateny.fo ... ). D6vidas 
ou inform~oes complementares po
derfo ser resolvidas com uma consul
ta ao T ABELAO APE e as INSTRU
<;6ES GERAIS PARA AS MONTA
GENS (encartados em outro ponto da 
presente A.P.E.). 
- FIG' 1 - Oiagrama esquematico 

do circuito do MPC. Um arranjo 
classico, formado por dois transis
tores identicos, em acopla.mento 
a.mplificador "cruzado" e simetrico, 
de forrna a oscilar em freqiiencia 
de auclio ( cujo valor e basicamente 
determinado pelos capacitores de 
In e resistores de 470K). 0 "mode
lo" e tarnbem chamado de " flip
flop" ou "multivibrador astavel". 
Do coletor de um dos tra.nsistores, 
retiramos o sinal de audio, "tradu
zindo-o" atraves de uma pequena 
capsula de microfone. de cristal 
(funcionando aqui como tim iµ.ini
alto-falante piezoeletrico). A ali-

mentayao e feita por duas pilbas 
pequenas (3 volts, no total) e as 
pontas de prova simplesmente es
ta-o inseridas no local ( eletricamen· 
te falando) ·onde se colocaria a cha
ve interruptora da alirnenta~o. As· 
sim, toda vez que tais pontas de 
prova se tocarem, ou estiverem apli
cadas a dois pontos entre os quais 
exista resistencia nula ou baixa, o 
MPC emitira um nitido apito, indi· 
cando a condiylro de continuidade. 

IIIC. 
lCTAL. 

Fig . 1 

Fig. 2 

Fig. 3 
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Com as pontas separadas, ou aplica
das a pontos entre os quais exista 
uma alta resistencla, o sinal sonoro 
nll'o sera ouvido. . . 0 consumo 
geral e irris6do (com as 1'.ontas 
"em curto", o citcuito nio • puxa" 
mais do que l ,5mA e com as pon
tas separa<;tas, o consumo e "zero" 
... ), assegurando enorme durabili
dade para as pilhas. 

- FIG' 2 - Plaquinha de Circuito 
Impresso, vista pelo lado cobreado. 
Inicialmente retire a sua plaquinha 
da capa da Revista (se estiver muito 
•~presa", um pouco de lllcool ajuda
ra a rem~ll'o sem danificar a capa 
... ) . Confira o seu BRINDE com a 
fig. 2, limpe-a e fure-a nas "ilhas" 
(usando uma "Mini-Drill" ou um 
perfurador manual). A utilizayll'o, 
antes e durante a montagem, deve
ra ser orientada pelas INSTRU
COES GERAIS PARA AS MON
fAGENS. 

- FIG. 3 - "Chapeado" da monta
gem, com a placa vista pelo lado 
nfo cobreado, tendo todos os 
componentes ja posicionados. Ob
servar a posiyll'o dos dois trans(sto
res (referenciadas pelos seus lados 
"chatos". Notar que (por , razOes 
de compactayll'o) os quatro resis
tores devem ser montados "em 
pe". Os pontos "X-X" destinam-se 
a ligayllo da capsula de cristal e 
os ponos " + e -" serllo usados 
para conexao da alimentayllo e pon
tas de prova (ver a pr6xima figura). 

- FIG. 4 - Diagrama das conexoes 
"periferi?s" (extemas) a placa. 
ATENyAO a poladdade do supor
te de pilhas (fio vermelho = positi-

vo, fio preto = negativo) e cores 
respectivas das pontas de prova. 
Para maior comodidade na utiliza
yllo, os fios das pontas de prova nlro 
deverll'o ser muito curtos (no mfui
mo uns 35 a 40 cm.). 

- FIG' S - Sugestllo para "encaixa
mento" do MPC, utilizando um 
"container" Patola ll)Od. CR095, 
cujas dimensoes "dllo certinho". 
A caoonha indicada, inclusive, jli 
apresenta um compartimento para 
as duas pilhas, com acesso extemo 
direto (o que facilita muito a even
tual reposiyllo). Duas "janelas" qua
dradas existentes na parte frontal 
da caixa poderll'o ser usadas para 
"vazar" o som emitido pelo circuito 
( a capsula de cristal, portanto, po
der ser colada ou- posicionada inter
namente bem sob tais "janelas". 

.... -· ----
- EXEMPLO DE UflLIZA~AO -

Num teste rapido de diodo, apli
cam-se as pontas de prova aos ter
minais do dito cujo e. em seguida, 
faz-se novo teste, agora com as pon
tas invertidas ( em relayfo as posi
yoos do primeiro teste). Um diodo 
BOM fara com que o MPC emita 
som numa situayll'o e nao emita na 
outra. Se nos dois testes o MPC 
emitir som, o diodo . estara "EM 
CURTO" e se. em ambos os testes 
o MPC ficar mudo, o diodo estara 
"ABERTO". Nesse mesmo teste 
podemos identificar os terminais 
de um diodo desconhecido e aem 
marcayllo: o terminal tocado pela 
ponta vennelha (positivo) quando o 
teste gera some o A (anodo), sendo 
o outro, portanto, o K (catodo)! 

MCP MIC. 
LADO DOI X 

COlll'Ollt: NTO 

X 
- X 

V!IIM!LHO 

e 
Fig. 4 

Com um mlnimo de pratica, born 
senso, raciocinio e conhecimentos 
blisicos dos comp()nentes, muitos 
testes desse tipo (e outros ate 
mais ''sofisticados" ... ) podem ser 
realizados com o MPC! 

LISTA DE PE-;AS: 

• 2 

- Transistores BC548 ou 
equivalentes 

- Resistores de 2K2 x 1/4 
watt 

- Resistores de 4 70K x 1 /4 
watt 

- Capacitores (poliester ob 
disco cerlimico) de I nF 

• l - Capsula de microfone de 
cristal (simples, sem "cas
ca ") 

• 2 - Pontas de prova medias ou 
longas ( uma vermelha e 
uma preta) 

- Cabinho isolado flexivel , 
vermelho e preto (SO cm. 
de cada). 

• I - Plaquinha especifica de 
Circuito lmpresso para a 
montagem (2,6 x 2,5 cm.) 

- Fio e solda para as liga-
9oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS: 

• 1 - Suporte para 2 pilhas pe
quenas 

• 1 - Caixa tipo "Patola,. CRO 
95 (ou outro "container" 
de dimensoes iguais ou 
maiores) 

Fig. 5 

NNIIJIIGO t e 1ca A TUA REVISTA! 
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Detetor de 
metais 

SENSIVEL DETETOR CAPAZ DE INDICAR A PRESENCA 
DE METAlS ENTERRAOOS NO SOLO, EMBUTIOOS EM 
ALVENARIA, ETC. PODE SER USADO NA PESQUISA E 
DETECAO DE ENCANAMENTOS, "CONDUliES", FER
RAGENS EM CONCRETO, ETC. DA ATE (COMO AUXfLIO 
DA SORTE . .. ) P.ARA "CACAR TESOUROS ENTERRA· 
DOS" ... 

0 DETETOR DE METAIS e, pro
vavelmente, um dos mais interessantes 
dispositivos eletronicos ao alcance do 
n{vel "construcional" do hobbysta ... 
Alguns leitores nos pedem, em cartas, 
a publica9[0 de projetos do genero, al
tamente sofisticados, capaz de detetar 
minerios raros · e caros ( ouro, que 
'' • i ta" ) • runguem gos .. , ... , mesmo em 
baixissima · concentra9Jo e a grandes 
profundidades. Obviamente que tais 
proj~tos fogem completamente ao esti
lo de A.P.E., ja que, inevitavelmente, 
requerem componentes de dif{cil aqui
si9ao, freqiientemente importados e 
nao dispon(veis em nosso Pais, alem de 
tecnicas construcionais avan9adas e so
fisticados instrumentos de laborat6rio 
para a devida calibragem e ajuste. 

Entretanto, mesmo usando apenas 
componentes comuns, num circuito 
simples, de facil montagem e ajuste 
"descomplicado", e possivel ao lei tor 
construir um detetor sensfvel, em for
ma portatil, de facil masuseio, e capaz 
de indicar (atraves de um sinal sonoro 
que nJo deixa margem a duvidas ... ) a 
presen9a de concentra900s ou objetos 
metalicos enterrados no solo, submer
sos ou embutidos dentro de paredes ou 
qualquer outro meio nao metalico. 
Certamente que o desempenho nJo po· 
dera ser comparado com o de equipa
mentos profissionais, de custo deunas 

:de vezes superi_or, porem, para aplica-

·9oos mais simples e menos ambiciosas 
(obviamente aquele "neg6cio" de "ca
yar tesouros" escrito na entrada da 
presente materia, nao passa de uma 
brincadeira, embora nunca se saiba ... ), 
o nosso DETETOR DE METAIS (ou 
sirnplesmente DEME, para os lnti
mos ... ) dara conta do recado, mesmo 
em algumas aplica90es serias, confor
me sugeriremos mais adiante: 

Apenas a tftulo elucidativo, um de
tetor de metais e um dispositivo que, 
a partir da "infonnayao" obtida por 
campos eletro-magneticos induzidos, 
de fre<:1,ilencia relativamente alta, pode 
"sentir ' a presenya de corpos metali
cos, mesmo a certa distancia, enter
rados no 'Solo, por exemplo. Numa ver
sJo simples (porem eficiente ... ) como 
a do nosso DEME, um circuito e di
mensionado para gerar - na presen9a 
do citado corpo metalico dentro do 
campo eletro-magm!tico emitido pelo 
dispositivo - um aviso, ha forma d.e 
sinal sonoro ( ou na forma de "modi
,fica9:ro" da freqilencia de audio des
se sinal) claro e inequivoco. 

CARACTERfSTICAS 

- Circuito de dete9Jo de corpos ou 
concentra90es metalicas, baseado 
no "batimento" das freqilencias de 
dois osciladores: um fixo (de refe-

rencia) e outro variavel (de deteyao) 
pela al~ra9ao da indutancia gerada 
pelo corpo detetado. 

- Controles: dois. Um ajuste "gros
so", por trim-pot, e outro "fino", 
por potenci6metro externamente 
acessivel. 

- Detetor: bobina simples, sem nu
cleo, de facil constru9ao. 

- lndicayao: por sinal sonoro ernitido 
por capsula piezo (de cristal) ou, 
opcionalmente, audivel em fone 
magnetico comum (tipo walkman). 

- Alimentayao: pilhas, 6 volts, sob 
baixo consumo (maximo 10 mA). 

- Alcance/Sensibilidade: nos testes 
realizados com o prot6tipo, massas 
metalicas pequenas ( um abridor de 
garrafas, por exemplo) foi "acusa
do" a distancias entre 5 e IO cm. 
Massas medias (um ferro de passar 
roupa, como "cobaia") entre 20 e 
25 cm. Massas grandes (um bloco 
de mptor de carro) a mais de SO 
cm'. Tais alcances se verificaram 
independentemente do meio ou . 
material existente entre a bobina · 
detetora do DEME e a massa meta
lica (madeira, parede de alvenaria,. 
·papela-o, terra, concreto (sem fer
ro) etc. Condi9oes especiais ou pou
co "nonnais", gerar.[o inevitaveis 
altera9oes (para mais ou para me
nos) n.a' sensibilidade levantada no 
prot6tipo. 

- Opera9ao: portatil (aparelho, ems(, 
{'equeno e leve) com haste longa 
(para prospec9Jo no solo) ou curta 
(para prospeeyJo em paredes, cai
xas, etc.) . 

0 CIRCUITO 

Na fig. 1 o leitor ve o "esquema" 
do DEME, nurn circuito de grand.e 
simplicidade (apenas urn Integrado C. 
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Fig. 1 

MOS 4001 e um transistor comum, 
como componentes ativos . .. ). Os dois 
gates "de cima" (do 4()01) t rabalham 
como oscilador (AST A VEL) com fre
qiiencia ajustavel - dentro de certa fai
xa - pelo trim-pot de 47K (ajuste 
•·grosso") e potenciometro de lK 
(ajuste "fino"). Um terceiro gate (deli
mitado pelos pinos 8-9-10 do 4001) 
tambem trabalha como oscilador, po• 
rem do tipo com realimenta~o L-C 
(bobina/capacitor), cuja freqiiencia 
(calculada para situar-se e_m valor pr6-
ximo da gerada pelo AST A VEL forrna
do pelos dois primeiros gates) e resul
tante dos valores dos capacitores de 
10n e 4n7 alem da pr6pria indutancia 
da bobina detetora. 

O gate sobrante do 4001 atua como 
misturador ou heterodinador, "compa
rando" as freqilencias dos dois oscila
dores e apr.esentando, em sua saida 
(pino 11) uma freqiiencia correspon
dente a diferen? entre as freqilencias 
dos dois osciladores (mais ou menos 

como ocorre num circuito t(pico de 
receptor de radio comercial ... ). 0 
transistor recebe esse sinal/diferenya, 
amplifica-o e entrega-0 a aucli9lfo, atra
ves da capsula piezo OU atraves do fone 
(via resistor lintltador de IKS)'. 

A bobina detetora, em oscila9:ro e 
"cercada" por linhas de for9a de um 
campo eletro-magnetico de freqiiencia 
relativamente alta. Ao penetrar nesse 
campo_ de for9a, qualquer corpo meta
lico altera momentaneamente a indu
tancia da bobina (por "absorver" ou 
"repelir" as linhas de for9a do cam
po. . .), modificando proporcional
mente a freqiiencia do oscilador L-C. 
Essa altera9lfo e detetada pelo estagio 
misturador e se manifesta atraves dos 
tnµ1sdutores eletro-acusticos. Assim, 
pela momentanea moclifica9ll'o do tim
bre do sinal de audio gerado, ou ainda 
pelo seu "surgimento" ou "desapareci
mento", a presen9a da massa metalica 
pr6xima e "sentlda" e indicada com 
precisio! 

TVIOP'YC 
OU illlMIIIIIA 

Fig. 2 

No diagrama do circuito (fig. I), 
as linhas tracejadas indicam as neces
sarias blindagens do potenci0metro de 
ajuste e do cabo da bobina detetora, 
que evitam instabilidades durante o 
funcionamento. 

OS COMPONENTES 

Os leitores/hobbystas que acompa• 
nham assiduamente A.P.E. ja estlio 
"carecas" de saber: nenhum dos com• 
ponentes apresenta dificuldades in
transponi'veis na aquisi9ao. Qualquer 
born revendedor de Eletronica, nas 
Capitais, podera fornecer as peyas, 
sem problemas. Quern residir em lo
calidades pequenas ou remotas, pode
ra sempre recorrer a aquisi9ao das pe
yas pelo Correio, ou ainda (com gran
de praticidade e comoclidade ... ) a 
compra do conjunto de componentes, 
na forma de KIT (ver anuncio em ou- ~ 
tra parte da Revista). Um dos Patro
cinadores de A.P .E. promove vendas 
por esse sistema, e pede para lembrar-

• mos que os K.ITs incluem a placa, fura• 
da, envemizada e demarcada (com 
"chapeado"), mais todo o material 
constante do item LIST A DE PE~AS 
(menos o relacionadoem OPCIONAIS/ 
DIVERSOS). 

Qualquer que seja a fonna de ob
ten9ao dos componentes, alguns de
les merecem especial atenyao do mon
tador, quanto a identiflca9:ro dos seus 
terrninais: o Integrado, o transistor 
e o capacitor eletrolttico. Estes- sao 
componentes polarizados, e cujas "per
nas" tern posi9!0 certa para serem liga
das ao circuito. A identifica¥lfo nao e 
dificil, Qesde que o leitor recorra ao 
TABELAO A.P.E. (la no comecinho 
desta e de todas as A.P.E.s). Tambem 
la o iniciante encontra "dicas" para in
terpretaylio dos c6cligos de leitura dos 
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valores de resistores e capacitores (e 
bom irem decorando, pois um belo dia 
acaba essa "moleza" de TABELAO 
em todo numero de A.P .E •.. . ). 

CONFECCAO DA BOBINA 
DETETORA 

Um dos mais importantes compo
nentes do DEME devera ser "feito em 
casa", pelo pr6prio montador: a bobi
na. Na fig. 2 s:ro dadas todas as "dicas" 
e infonna9oes para a construylfo do 
detetor. A partir de uma foana de ma
terial isolante e nao metalico (com as 
dimensOes indicadas· em OPCIONAIS/ 
DIVERSOS), os 10 metros de cabi
no de ligaya-o flexivel e isolado devem 
ser enrolados de maneira bem compac
ta, "amontoando-se" bem as espiras de 
modo que o enrolamento "caiba" nos 
3 cm. de altura da dita forma. A fixa. 
9ao do fio sobre a fonna pode ser feita 
com peda<:os de fita adesiva ( 11er 2-A e 
2-B). Com a bobina pronta e "enfor
mada", seus fios tenninais podem ser 
ligados ao peda90 de cabo blindado 
estereo (2-A) para futura conexao ao 
circuito. 

. A fixa9ao da haste a forma deve ser 
feita {2-C) com parafus'os de aluminio 
(niiQ use parafusos de ferro ou a90) ou 
com o auxilio de adesivo forte de epo
xy. 0 comprimento e a disposi9ao da 
haste em relayao a bobina dependerao 
da aplica9lro (detalhes mais adiante). 

Uma "dica" final sobre a bobina: 
muitas pequenas caixas phisticas, ad
quiriveis em super-mercados OU casas 
de artigos domesticos, apresentam me
didas bastante pr6ximas das recomen
dadas, podendo ser usadas como for
ma. Outra "chanc~": as caixas de ma
deira fina ou papela-o que nonnalmen
te acondicinam requeijlro (e o leitor 
ainda come o "Catupiry" que vem la 
dentro. . .) enquadram-se quase que 
perfeitamente nos requisitos de mate
rial, fonnato e tamanho necessarios 
a confec9ao da bobina! 

AMONTAGEM 

Devido ao funcionamento em fre
quencia relativamente elevada e as 
outras caracterfsticas do circuito, o 
DEME exige alguns cuidados na mon
tagem, porem mesmo o iniciante, se 
tiver um pouco de aten9lro (e seguir 
corretamente as instru90es e desenhos) 
conseguirli levar o projeto a born ter
mo. 
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LISTAS DE PECAS 

e l - Circuito lntegrado C.MOS 
4001 

e l - Transistor BC548B ( ou equi
valente) 

e I - Resistor de I KS x l /4 watt 
e 2 - Resistores de lOK x 1/4 

watt 
, e t - Resistor de 680K x 1/4 

watt 
e t - Resistor de IMS x 1/4 watt 
e l - Trim-pot vertical de 47K 
e 1 - Potenciometro de l K -

linear 
e 1 - Capacitor ( disco ceramico 

au plate) de lOOp 
e t - Ca.pacit.or ~oliester) de 4n7 
e l - Capacitor oliester) de IOn 
e 1 - Capacitor oliester) de I OOn 

e 1 - Capacitor (eletrolitico) de 
IOOu x 16V 

e l - Capsula de rnicrofone de 
Cristal 

MONT AGEM.47 - DETETOR DE MET AIS 43 

Fig. 6 

Fig. 1 · 

e l - Chave H-H mini 
• I .- Jaque, tamanho J2 (para li

gay!O do fone opcional) 
e 1 - Placa de Circuito lmpresso 

especffica para a montagem 
6 ,1 x 5,1 cm.) 

- 10 metros de cabinho de li
gaya'o, flexivel e isolado (pa• 
ra a confecyll'O da bobina 
detetora). 

- 1,5 metros de cabo blinda
dado estereo 

- Fio e solda para as ligar;oes 

OPCIONAlS/DIVERSOS: 

e l - Knob para o potenciometro 
e 1 - Suporte para 4 pilhas peque

nas ( ou medias, para uma re
posiyao ·a maiores interva
los) 

e 1 - Caixa para abrigar o circuito 
(plastica). Sugesta'o: "Pato-· 
la" mod. PB112 (12,3 x 8,5 

A fig . 3 mostra o lado cobreado da 
placa especffica de Circuito Irnpresso, 
9.ue deve ser fielmente reproduzido 
(esta em tamanho natural, na figura), 
ou rigorosamente conferido, no caso 
da placa que acompanha o KIT. 

A coloca9a-o dos componentes so
bre a placa (lado nao cobreado) esta 
iJustrada na fig. 4, devendo nessa fase 
o leitor tomar cuidado com as posi
r;oes do Integrado, t ransistor e capaci
tor eletrolitico, hem como com os 'va
lores dos componentes em relaya'o as 
po$ir;oes que ocupam na placa. 

Antes de iniciar as soldagens, uma 
atenta leitura as INSTRU<;OES GE
RAIS PARA AS MONTAGENS pode
qi "salvar" o principiante de muitos 
problemas . . . 

Terrninadas as soldagens dos com
ponentes diretamente colocados sobre 
a placa, tudo deve ser conferido (inclu
sive quanto a ausencia de "curtos" ou 
"corrimentos" de solda, pelo !ado co
breado) e s6 enta-o cortados as exces
sos de terrninais e pontas de fios. 

Existem ainda varias liga90es a ~
rem feitas, todas etas de componentes 
externos a placa. Estas conexoes estao 
diagramadas na fig. 5 (na qua! a placa 
e vista pelo lado dos componentes) e 
devem ser tambem seguidas c.om aten
y3'o. Observar nas liga9oes do poten
ciOmet ro (visto pela traseira, na figura) 
a necessidade do fio de "blindagem ••, 
que vai ligado entre o ponto "T" (jun-

x 5,2 cm.) ou container de 
dimensoes equivalentes 

e I - Foi:ma para a bobina deteto
ra (ver fig. 2) , de madeira, 
plastico ou papelao, redon
da, com cerca de 11 cm. de 
diametro e 3 cm. de altura. 

e l - Haste para fixa~ao da bobi
na/forma. Tubo de PVC ou 
ate mesmo um cabo de vas
soura, servirao. 0 compri
mento dependera da apli
cayao (ver fig. 7) 

e l - Par de bra9adeiras para fixa
yao da Caixa do DEME a 
haste (ver fig. 6) 

• I - Man op la plastica ( de guid[o 
de bicicleta) de encaixe 
compativel com o diametro 
da haste utilizada. 

- Fita adesiva, parafusos de 
aluminio, cola de epoxy 

e l - Fone magnetico, tipo walk
man (impedancia de 8 a 32 
ohms), com plugue P2. 
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to a ''P-P") e o pr6prio "corpo" do 
componente. 

Quanto a liga9ao da bobina (feita 
atraves do cabo blindado estereo), 
observar que a .. mallµ" (blindagem), 
na extremidade junto a placa e li~
da ao ponto "T" Gunto) a "B-B"), mas 
na extremidade do cabo ligada a bobf
na, a malha e deixada sem liga?o (po
de ser cortada rente), devendo apenas 
os dois condutores isolados do cabo es
tereo serem conectados aos terminais 
da bobina. 

Aten9[0, tambem, nessa fase, a po
laridade da 'alimentas:a-o (fio vermelho 
= positivo, fio preto = negativo ). 

A CAIXA/ A UTILIZACAO 

Em circuitos desse tipo a acomoda-
9[0 geral ( caixa e disposi9eles ex temas) 
e muito importante, ja que capacitan
cias distribuidas e outros fenomenos 
inerentes as caracter{sticas do projeto 
podem influenciar no seu funciona
mento. Assim, recomendamos que o 
leitor siga as sugestoes das figs. 6 e 7 
no acabamento final do seu DEME ... 

Na fig. 6 temos os detalhes da caixa 
do circuito, que deveni tambem abri
gar o suporte com as pilhas. Na parte 
frontal ficarn a capsula de cristal, o 
controle de sensibilidade e a chave ge
ral. Nos fundos da ca1xa, duas braf3-
deiras servirao para fixas:ao da caixa a 
haste. Numa das laterais menores pode 
ficar o jaque de "fone" e, na lateral 
opo~ta, a sa(da do cabo estereo para a 
bobma. Notar que tanto a placa do cir
cuito, quanto o suporte das pilhas, de
verao ser bem fixados no interior da 
caixa, pois se eles "andarem" la den
tro, podedo ocorrer instabllidades ou 
"desintoniza9i5es" no funcionamento 
doDEME. 

A fig. 7 mostra, respecfivamente 
nos itens A~ B, as possibilidades de 
arranjo final do conju,nto, dependendo 
da utiliza~o pretendida pelo monta
dor: haste Jonga (para prospec9ao de 
solo) ou haste curta (para pesquisa e 
dete9ao em paredes). Notar o posicio
namento da manopla plastica, nos dois 
casos: em 7-A flea na extremidade da 
haste oposta a bobina e em 7-B 6 fixa
da diretamente a uma das laterais 
maiores da caixa. 

Em qualquer dos casos, o cabo este
reo que interliga a caixa a boblna dete
tora, deve ser fixado a haste com fita 
adesiva, a intervalos regulares. O cabo 
na-o deve ser deixado solto, balan9an
do, para.evitar instabllidades. 

0 ajuste e simples, e deve ser feito 
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ja com todas as partes acomodadas 
(nas opy6es 7-A ou 7-B). Com a tampa 
da caixa provisoriamente aberta, <.olo
car as pilhas no suporte, posicionar o 
potencioinetro de lK a "meio curso" 
e ligar o interruptor de alimentayao. 
Ajustar ent[o o trim-pot de 47K (gi
rando seu knob experimentalmente 
para um lado e para o outro ... ) are 
obter um som ( emitido pela capsula 
de cristal) bem grave, ou seja: com a 
menor freqiiencia poss{vel. Com um 
pouco de paciencia, o som podera ate 
ser "zerado", ou seja: levado a fre
quencia t!o baixa, que simplesmente 
o sinal "desaparece". 

Em seguida, a caixa ja pode ser fe. 
chada. Atua-se, entao, sobre o poten
ciometro, procurando "afinar'' ainda 
mais o ajuste, ou seja: obter um som 
o mais ~ve possivel (quase um leve 
"ronco"), ou ate o ''zeramento" com
pleto do som (posi~o de maxima ~n
sibilidade do DEME). 0 ajuste ja esta
ra feito. Aproximar, para teste, a bobi
na detetora de uma massa metalica 
na-o muito pequena. Dever[o ocor
rer uma das situa9i5es a seguir: 
- Surge um n{tido "apito", indican

do que o DEME "sentiu" a presen
ya da massa metalica (isso no caso 
do pre-ajuste de SENSIBILIDADE 
ter conseguido "zerar" o som ... ). 

- Surge wna sens{vel alteraylio na fre
quencia do som (ficara bem mais 
'agudo ou bem rnais grav~ do que 
·estava antes da aproxim~ao da mas-
sa metalica), tambem indicando a 
dete9a-o. 
Com alguma pratica, sera facil re

conhecer as indicayi5es do DEME. 
Eventualmente, al.gum reajuste "fino" 
(no potenclOmetro) podera tomar-se 
necessario, a fim de colocar a sensibi
lidade do DEME no seu maxi.mo, ade
quando-a a condi9eies espedficas de 
utiliza9ao. ~ possivel, inclusive, reco
nhecer-se o aviso para metais fer
rosos ou nlo ferrosos (uns concentram 
as linhas do campo eletro-magnetico, 
e outros dispersam-nas), atraves da di
feren9a do sinal sonoro, que pode fi. 
car momentaneamente mais agudo ou 
mais grave, dependendo das caracteris
ticas para-magneticas ou dia-magn6ti
cas dos diversos metais. 

0 som emitido pela capsula de cris
tal e suficiente para aplicayeses co
muns, porem para utlliz.ay[o ao ar li
vre, ou em ambiente sob elevado nf
vel de ruido, o fone extemo opcional 
-sera de grande ajuda, facilitando a 
identific~[o de pequeninas varia9i5es 
no sinal indicativo. 

l.embrando sempre que a sensiblli
dade do DEME 6 inversamente propor-

cional a distancia da massa metalica, e 
diretamente proporcional ao tamanho 
de tal massa, a{ 'do algumas "dicas" e 
sugestl:Ses: 
- Um ferro de passar roupa ou outro 

eletrodomestico de porte medio e 
corpo metalico, podera ser "senti
do" ate atraves de uma parede. 

- Um corpo muito pequeno (uma ou 
duas moedas, por exemplo ), apenas 
sera detetado a alguns centtmetros-
de distancia. · · 

- Com a haste longa (7-A) e facil se
guir-se um encanamento subtemi
neo ( OU, para OS "sonhadores"' en
contrar uma area, contendo milha
·res de moedas de ·ouro, enterrada 
pelos pµatas a [Jlais de 400 anos ... ). 

- Com a haste curta (7-B) flea facil 
encontra e "seguir" a posiyao de 
"conduites" ou fia~o embutida em 
paredes. 

- Ainda com a haste curta, o DEME 
pode ser usado em "revistas de se
guran9a" de pessoas, na verificay!o 
se nao estlo portando armas e es-
sas coisas. · 

- Encontrar rninerios com o DEME 
e tambem possivel (embora o apa
relho n!o seja tao confuivel e sen
s(vel quanto os caros equipamentos 
profissionais do g!nero . .. ). Entre
tanto tais minerios deverao se apre
sentar em concent~o elevada e a 
profundidade nao muito grande. 
Num local onde ji se sabe que exis
tem minerios metalicos, o DEME 
podera ser de utilidade na indica
s:ao dos pontos de maior concentra-
ylo. . 

- Rochas que contenham minerios 
ferrosos serll'o clarameote identifica• 
das com o uso do DEME. 

- 0 DEME tambem pode ser usado 
"ao contririo", ou seja: indicando 
a Falta de metal onde ele devia 
estar. Por exemplo: indicando a 
presen£a de massa plastica (bem 
escondida por um trabalho cuida
doso de funilaria e pintura ... ) na 
lataria de um ve!culo. 

- Se todo o conjunto bobina/haste 
for cuidadosamente irnpermeablli
zado (e usando-se, eventualmente, 
uma haste relativamente comprida), 
o DEME podera ser usado na pes
quisa de massas metalicas submer
sas. Trabalhando sem haste, porem 
com um cabo longo e bobina las
treada (na'o usar metal nesse lastro 
por motivos 6bvios) o DEME pode: 
ra ate ser usado na busca de restos 
de naufragios (olha la, de novo a 
possibilidade daquele galea-o espa
nhol carregado de incalcuJaveis te
souros ... ) . 



SEJA UM PROFISSIONAL EM 

ELETRO ICA 
atraves do Sistema MASTER de Ensino Livre, a Distancia, com lntensas Praticas de Consertos em Aparelhos de: 

A U D I O - R A D I O - T V P B / C O R E S - V i D E O - C A S S E T E S - M I C R O P R O C E S S A D O R-E S 

Somente o lnstituto NacionaJ CIENCIA, pode lhe oferecer 
Garanti a de Aorendizado. com montaQem de Oficina T ecnica 
Credenciada ou Trabalho Profissional em Sao Paulo. 
Para tanto, o INC montou modernas Oficf nas e Laborat6rios, 

Manuten(iao e Reparo de TV a Cores, nos Laborat6rios do INC. 

onde regularmente os Alunos sao convidados para participa 
rem de Aulas Praticas e Treinamentos lntensivos de Manu 
ten9ao e Reparo em Equipamentos de Audio, Radio, T\ 
PB/Cores, Video - Cassetes e Microprocessadores. 

Aulas Praticas de Analise, Montagem e Conserto de Circuitos Etetronicos. 

Para Voce ter a sua Pr6prla Oflclna Teen/ca Credenclada, estude com o mals completo 
e atuallzado Curso Pratico de Eletronlca do Brasil, que /he oferece: 

• Mais de 400 apostilas ricamente ilustradas para Voce es
tudar em seu lar. 

• Manuais de Servi9os dos Aparelhos f abricados pela 
Amplimatfc, Arno, Bosch, Ceteisa, Emco, Evadin, Faet, 
Gradiente,. Megabras, Motorola, Panasonic, Philco, Phi
lips, Sharp, Telefunken, Telepach. .. 

• 20 Kits, que Voce recebe durante o Curso, para montar 
progressivamente em sua casa: Radios, Osciladores, Am
plificadores, Fonte de Alimenta9ao, Transmissor, Dete
tor-Oscilador, Ohmimetro, Chave Eletronica, etc ... 

• Convites para Aulas Praticas e Trelnamentos Extras nas 
Oficinas e Laborat6rios do INC. 

lnstituto Nacional CIENCIA 
Caixa Postal 896 

01051 SAO PAULO SP 

-- - I 

INC ol 
SOLICITO, GRATIS E SEM COMPROMISSO, 

0 GUIA PROGRAMATICO DO CURSO MAGISTRAL EM ELETRONICAI 

.... ~, 
Nome __________________ _ 

Enderec,c; __________________ I 
Balrro __________________ _ 

CEP ____ Cldade _____________ w 
----:,------- Estado --- ldade ---+ 

• Multfmetros Anal6gico e Digital, Gerador de Barras 
Radio-Gravador e TV a Cores em forma de Kit, para Ana 
lise e Conserto de Defeitos. Todos estes materiais, utili 
zados pela 1!!- vez nos Treinamentos, Voce os levara par, 
sua casa, totalmente montados e funcionando! 

• Garantia de Qualidade de Ensino e Entrega de Materiais 
Credenciamento de Oficina Tecnica ou Trabalho Profts 
sional em Sao Paulo. 

• Mesmo depois de Formado, o nosso Departamento de 
Ap6io a Assistencia Tecnica Credenciada, continuara c 
lhe enviar Manuais de Servi90 com lnforma96es Tecnica~ 
sempre atualizadas! 

LIGUE AGORA: (011) 223-4020 
OU VISITE•NOS DIARIAMEIITE DAS 9 AS 19 HS • 

lnstituto Nacional 
CIENClA 

AV. SAO JOAO, N!? 253 
CEP 01035 - SAO PAULO - SP 


