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AO LEITOR 

Em APE, l/ma promessa e MESMO uma dMda (ao contrario do qua os pobres 
brasileiros estao acostumados, em razao de "enonne" conliabllidade dos "home" que 
mandam ... ). Ouand~ declaramos, aqul mesmo no AO LEITOR. alguns numeros atras, 
que aquele BRINDAO do ESPECIAL nao ficarla naquilo, fol porque nossa firme ln
ten~o era, de tempos em tempos, olerecer ao fiel Leltor/Hobbysta novos Encartes so
bre lemas especmcos, sem com isso prejudlcar ou "roubar" espa<;o das costumeiras 
Sec;:6es e Proietos ... 

Na presente APE 25 temos o encarte ESPECIAL ne 2, com o tema CONSTRUA 
E ff.TAI.£ CAPTAOORES P/ GUITARRAS E VIOLOES, abrangendo a cirea de inle
resses de muieDs dos Leitores, direta ou indiretamente ligados a musica (seja como ar
tistas, seja na nobre • e vantajosa - func;:ao de construir equipamentos para os musi
cos ... ). Nern pre9i,~rfamos dizer, mas vamos faze-lo: NAO FICAREMqs POR AQUI ... 
De~tro de alguns numeros, teremos Otm'O grande Encarte ESPECIAL. E aguardar para 
ver! 

Fora esse "presentao", a selec;:ao de projetos de APE n9 25 esta, "pra variar", 
lanb1stica: montagens "pesadas", como o CONTROl,.E DE VOLUME DIGITAL (DE 
TOQUE) e o SUPER-CONTROLE REMOTO INFRA-VERMELH0, (9 CANAIS) lado a 
lado com projetos de aplica<;ao prlilica imediata, como o OVER DRIVE P/GUITARRA e 
a CHAVE DE IGNtc;:AO SECRET A (P/VEiCULOS) e mais um circulto "na medida" para 
os Hobbystas experimentadores, o CAc;:A-TESOURO (DETETOR DE METAIS II), jun
tamente com o simples (e lucratlvo ... ) REATIVADOR DE PILHAS E BATERIAS ... 

Sem nenhuma talsa modeslia, e diffcll lmaglnar um "leque" mais abrangente de 
projetos! APE e assim (Voce, Leitor/Hobbysta que "chegou agora", pode ter C8f1eza 
disso ... ) porque VocAs merooem! A amizade e a fidelidade nao 1ml ~ A unica 
forma que temos.de pagar a todos e com o maximo_de nosso eslor<;o, trabalho, talento e; 
criatividade, no constante empenho de FAZ ER SEMPRE O MELHOR! 

''Curtam" a APE, e nao se esquec;:am de que eslli tambem nas bancas a "Inna 
ca<;ula" , Revista ABC DA ELETRONICA, "no jeitfnho" para aqueles que pretendem um 
s6lido aprendizado das bases Te6ricas da Eletronica (um complemento essencial para 
o Hobbysta que quer "avarn;:ar" ... ). 

OEDITOR 

~-· 
REVISTA NQ25 

NESTE Nti"MERO: 
7 - SUPER CONTROLE REMOTO INFRA-VER-

MELHO (9 CANAIS) 
16 - OVER DRIVE P/GUIT ARRA 
20 • REATIVADOR DE PILHAS E BATERIAS 
24 · CHAVE DE IGNICAO SECRETA (P/VEiCULOS) 
35 - CACA-TESOURO (DETETOR DE METAIS II) 
45 · ESPECIAL · CONSTRUA f INST ALE CAP-

T ADORES P/VIOLOES E GUIT ARRAS 
50 - CONTROLE DE VOLUME DIGITAL (DE TOQUE) 

I: vedada a reprodur;ao total ou parcial de textos. artes ou fotos que compo
nham a presente Edir;ao, sem a autorizar;ao expressa dos Editores. Os Projetos 
Eletronicos aqui descritos destinam-se unicamente a aplicar;oes como hobby 
ou utilizar;ao pessoal, sendo proibida a sua comercializar;ao ou industriali
zar;ao sem a autorizar;ao expressa dos autores ou detentores de eventuais 
direitos e patentes. A Revista nao se responsabiliza pelo mau funcionamento 
ou niio funcionamento das montagens aqui descritas, nao se obrigando a 
nenhum tipo de assistencia tecnica aos leito res. 

1 
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lnstrucOes 
Gerais para as 
Montagens 
As pequenas regras e lnstru(:oes aqui descritas destinam-se aos principiantes ou hobbystas ainda 
sem muita pr,tica e constituem um verdadeiro MINI-MANUAL DE MONTAGENS, valendo para 
a realiza(:ao de todo e qualquer projeto de Eletr6nica (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 presentes lnstru(:oes, cujo car~ter Geral e 
Permanente faz com que estejam SEMPRE presentes aqui, nas primeiras paginas de todo exemplar 
de A .P.E . 

OS COMPONENTES 
• Em 1odos os circui10s, dos mais simples 

aos mais complexos. exislem, basica
men1e, dois 1ipos de pe,;;as: as POLARI
ZADAS c as NAO POLARIZADAS. Os 
componenres NAO POLARIZADOS sao, 
na sua grande maioria. RESISTORES e 
CAPACITORES comuns. Podem ser liga
dos "daqui pr:i hi ou de la pr.i ca", sem 
problemas. 0 unico requisilo € reconhe
ceMe previamente o valor (e outros 
parameiros) do componente. para liga-lo 
no lugar certo do circuito. 0 .. TA BE
LAO" A.P.E. da todas as "dicas" para a 
leitura dos valores e c6digos dos RESlS
TORES. CAPACITORES POL1£STER, 
CAPACITORES DISCO CERAMICOS, 
etc. Sempre que surgirom duvidas ou 
"csquccimcn1os", ns lns1ru,;:6cs do 
"TABELAO" dcvcm ser comulladas. 

• Os principais componente5 dos circui1os 
sao, na maioria das vezes, POLARIZA
D0S, ou seja. seus 1erminais, pinos ou 
"pemas" tem posi\iio certa c unka para 
screm ligados no circuito! 1::nue rais 
componcntes, desta.cam-se os OIODOS, 
LEDs. SCRs, TRIACs, TRANSISTORES 
(bipolares. fel!i, unljun .. Oes. c1c.), CAPA· 
CITO RES EU::TROLITICOS. Cl RCUI
TOS INTEGRADOS. etc. £ muho im
por1antc quc, an1cs de se iniciar qualquer 
mon1agem, o lcitor identifique cone1a
men1c o · "nomes" c posi .. ocs rclativas 
dos 1erminais dcsses componentes. ja que 
qualquer invers:io na hora dos soldagens 
ocusionoro o niio funcionamento do cir
cuito, al~m de even1uais dano~ ao pro
prio compo_nen 1e erroneamenle lig_nd?. 
0 .. TABELAO" mos1ra a grandc maiona 
dos componen1es normalmen1e u1iliza
dos nas mon1agens de A.P.E., em suas 
aparencias, pinagens e simbolos. Quan
do, cm algum circuito publicado, surgir 
um ou mais componentcs cujo '\ti~al" 
nao esteja relacionado no .. TABELAO", 
as necessarias in fomta .. oes ser.io fom e
cidas jun 10 ao 1ex 10 descritivo da respec-
1iva montagem, a1raves de iluslrn~oes 
dara~ e objetivas. 

LIGANDO E SOLDANDO 
• Pra ticamentc todas a~ mon1agen~ aqui 

publi.:adas sao implementadas no sistema 
de CIRCUITO IMPRESSO, assim as 
instru~oc~ a seguir referem-se aos cuida
dos basicos necessarios a essa lien ica de 
mon1agem. O car.iter geral das recomen-

da~oes, contudo, Caz com quc elas tam
bem sejam validas para eventuals outras 
1ecnicas de montagem (em pontc, em 
barra, etc.). 

• Ocve se.r sempre u tilizado ferro de soldar 
lcve, de ~on la fin a, e de baixa "watla
gcm" (maximo 30 watts). A solda lam• 
bem deve ser fina, de boa qualidade e 
de baixo ponto de fusao (lipo 60/40 ou 
63/37). An1es de iniciar a soldagem, a 
ponta do ferro deve ser limpa, remo
vendo-se qualquer oxida1rno ou sujeira 
ali acumuladas. Oepois de llmpa e aque
cida. a ponla do ferro deve ser levemente 
eslanhada (espalhando-se um pouco de 
sold a sob re ela), o que facili Lara o con-
1ato termico com os 1ermin:ti~. 

• As superficics cobrcadas das placa~ de 
Circui10 lmprcsso devcm scr rigorosn• 
mcnte limpas (com Uxa fina ou palha 
de a~o) Mies das soldngens. 0 cobrc 
dcve ficar brilhan te, sem qualqucr rcsi• 
duo de oxidai,oes, sujciras, gorduras. 
e1c. (que podem obslar as boas solda
~ns). Notar que depois de limpas a~ 
1 I has e pistas cobreadas n.io devem mais 
ser 1ocadas com os dedos, pois as gor
duras e acidQs contidos na transpira~ao 
humana (mesmo que as miios pare~am 
limpas e secns ... ) atacam o cobre com 
grande rapidez, prejudicando as boos 
solda~ns. Os termin:tis de componentcs 
tambem dcvcm estar bem limpos (se prc
ciso. ca.~e-o com uma lamina ou cs1i
lete, ale que o metal fiquc limpo e bri· 
lhWlte) para que a solda "pegue" hem ... 

• Verificar sempre se nao existem defei1os 
no p adriio cobreado da placa. Constalada 
alguma irregularidade, ela deve ser sana
da a.ntes de se colocar os componen1es 
na placa. Pequenas falhas no cobre 
podem ser facilmcnte recompostas com 
uma gotinho de solda cuidadosamente 
aplicada. Ja eventuais "curtos" enlre 
ilhas ou pistas. podem ser removidos ras
pando-se o defeito com uma ferramen ta 
de pon ta afiada. 

e Coloquc todos os componen1es na placa 
orientando-sc sempre pelo "chapeado" 
mostrado junto as instru~ocs de cada 
mon1agem. Alcn~ao aos componen1es 
POLARlZAOOS c as suas posi_,;;Oes rela
livas 0NTEGRADOS, TRANSISTORES, 
DIODOS, CAPACITORES ELETROLI
TICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, etc.). 

• A ten~ao 1am hem aos val ores das demais 
pe,;;as (NAO POLARIZADAS). Qualquer 

duvida, consul te ps desenhos da re!Pec
tiva montagem, e/ou o "TABELAO". 

eDurante as soldagens, evi1e sobreaque
cer os componentes (que podem danifi
car-se pelo caJor excessivo desenvolvido 
numa soldagem muito demorada). Se 
uma soldagem "nao d:i certo" nos pri
meiros S segundos, retire o ferro, espere 
a liga~ao esfriar e tente novamente, com 
calma e aten~ao. 

• Evite excesso (que pode gerar corrimen
tos e "curtos ") de sold a ou falta (que 
pode ocasionar ma conexao) desta. Um 
born ponto de solda deve ficar liso e b~ 
lhante ao terminar. Se a solda, ap6s 
esfriar, most:r3J'-se rugosa e Cosca, isso 
indica uma cooexao ma! feita (tanto ele
trica quanto mecanicamente). 

e Apenas corte os excessos dos 1crminais 
ou pontas de fios (pelo lado cobreado) 
ap6s rigorosa conferencia quan10 aos 
valorcs, posi~oes, polaridades, e1c.. de 
lodas as pe~as. componenles, liga~Oes 
perifilricas (aquelas exlemas a placa), 
etc. £ muilo difkil reaproveitar ou cor
rigir a posi~.io de um componenle cujos 
1erminais ja ten ham sido cortados. 

• A TEN<;AO as instru~cles de calibra~ao, 
ajuste e utiliza~ao dos projetos. Evi te a 
u 1ilizai;:ilo de pe~as com valores ou cnrac
ter/slicas diferentcs daquelas indicadas 
na LISTA DE PE<;:AS. Leia sempre 
TODO o artigo antes de montar ou uti
lizar o circuito. Experimenta,;;cles apenas 
devem ser tentadas por aqueles que ja 
lem um razoavel conhecimento ou pni
tica e sempre guiadas pelo bom senso. 
l::vi:ntualmen te, nos pr6prios tex tos des
critivos cxistem sugestOes para experi
menta~Oes. Procure seguir lais sugcstOcs 
se quiser tentar alguma modifica~lo ... 

e ATEN<;:AO as isola~cles, principalmen1e 
nos circuitos ou disposi tivos quc traba
lhem sob tensOes e/ou corren tcs cleva
das. Quando a utiliza~!o exigi r conexao 
dire ta i, rede de C.A. domicilfar (11 0 
ou 220 volts) DESLIGUE a chave geral 
da instala .. ffo local antes de promoveL 
essa concxao. Nos disposilivos alimen
tados com pilhas ou ba teria.~ se forem 
deixados fora de opera,;;ao por longos 
periodos, convem retirar as pilhas ou 
bateria.s, evitaodo danos por "vazamen
to" das pastas quimicas (for ll?mente 
corrosives) contidas no interior dcssas 
fontes de energia). 



4 'TABELAO A.P. E~ 
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VALOR£"" 

1J• 2.a CODIGO 
--I I--- PICOfA.RAOS 

COR fabcas J .a faixa 4.• faiu CODIGO 
preto 0 COR faixas 3' faixa 4, fabca 5 ~ f"aixa 
marrom 1 • 10 1% 
vermelho 2 • 100 2% 
laranja 3 x 1000 3% 
1muelo 4 x 10000 4% 
verde 6 • 100000 
azul 6 • 1000000 
violet• 7 

cinu 8 

pre·to 0 20% AT~ 10pF 

marrom l • 10 
vermelho 2 • 100 250V B = 0, lOpF 
laranfa 3 xlOOO 

amarelo 4 1< 10000 400V 
C = 0,25pF 

verde 5 X 100000 D = 0,60pF 

b<anco 9 az.ul 6 X 1000000 630V F = lpF 
(KHO x 0,1 5% 
pratl x0.01 10% 

viole1a 7 G = 2pF 
8 c1nta 

(,em corl 20% branco 9 10% 

EXEMPLOS_ 

EXEMPLOS 
MARROM A.MARE LO VERMELHO 

"1ARROM ve·RMELHO MARROM PRETO VIOLETA VERMELHO 

PRETO VERMELHO PRETO LARANJA VERMELHO AMARELO 472 K 

MARROM LARANJA VERDE BRANCO PRETO BRANCO 223 M 

OURO PRATA MARROM VERMELHO AZUL AMARELO 101 J 

100n 22Kn 1 Mn 10KpF (10nF) 4K7pF l4nFI 220KpF 1220nF I 
103 M 

5" 10% l 'lli 10';l, 20'A\ 10% 

250V 630 V 400 V 

TRAHSiSTOAES BIP0LAAE S C 
& i,HP 

HPN 
UENPL0S 

PHP 
ec,-.6 
tlC64l 
BCIJ-41 
BC 0 49 
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BC !55& 
8CS'7 
BC!551 
BC&59 

~2 

We, 

AJCIAL 

CIRCU IT0S 
IHTEGRAOO ! 

E:XEWPLO 

BF 4 9 4 I ,.PNJ NPN 
801)5 
B 0137 
80139 

PNP 
801]6 
80138 
a o1• 0 

SEAi[ E 

Tl~ 

"ce 

EXE M.Pl.OS 
NPN 

TIP29 
TIP ll 
TIP◄I 
TIP 49 

PNP 
TIP l O 
TIP)2 
T IP ◄Z 

C APACITORES £L£~R.Ou'TtC05 

~~ ~-+ =;:i=f'TLir----i 
RADIAL 

TOLE'RANCIA 

ACIMA DE lOpF 

F : l it M = 2()<JI_ 

G = 2'A, p = +1001\ ()'ii 

EX.EM.Pl.OS 

TICt06 - TICi111 
TIC'Z26 - TIC lJI 

SClb 

H 3~ s =+ 50'1 - ~ 

J = 5% z = + 

K = 10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF 14nFJ 

22KpF (22nFJ 

100pF 

10KpF (10nF! 

~- 20% 

10% 

20% 
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20'31, 

TIC 105 - TIC 118 
T IC 121 
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Aqui sao respondidas as cartas dos leitores, t ratando exclusivamente de duvidas ou quest5es quanto 
aos .projetos publicados em A.P.E. As cartas serao respondidas por ordem de chegada e de impor
tancia, respeitado o espayo dest inado a esta Seyao. Tambem sao benvindas cartas com sugestoes e 
colaboraypes (ideias, circuitos, "dicas", etc.) que, dentro do poss(vel , serao publicadas, aqui ou em 
outra Se¢.io espec(fica. 0 criterio de resposta ou publicayao, contudo, pertence unicamente cl Editora 
de A.P.E., resguardado o interesse geral dos leitores e as raz5es de espayo editorial. Escrevam para: 
"Correio T6cnico", A/C KAPROM EOITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA LTOA 

Rua General Oe6rto, 157 • CEP 01213 • Slo Paulo - SP 
"Acompanho a APE mens(llmente e te· 
nlw observado e m.ontado varios dos 
projetos e KfTs, com total exito ... Ate o 
m.omento, entretamo, niio vi a P"bli
COfiiO de um projelo para Controle Di
gital de Volume Estereo (alias, nunca vi 
um projeto do ge11ero, mesmo em ourras 
publicafoes que tambem acompa11ho ... J. 
Fica al a minha sugestiio, atendendo a 
"convocafiio" feita por APE, quanto a 
participafcio e sugestoes dos _ Leito
res!Hobbystas ... Acredito que ta/ Kff /a
ria grande sucesso e111re os Hobbystas 
mais avan§ados" - Zenon Oliveira Ro
cha - Brasllia - DF 

para "zeramento" ou reset do VO
LUME e unico, ou seja: um toque co
locar:i os do.is canais do estereo em 
VOLUME "ZERO", simuJtanea e ins-
tantaneamente. 

- J:i os controles "UP" (de "subida" do 
VOLUME ... ) sao individuais (UD pa
ra "UP" DIREITO E "UE" para 
" UP" ESQUERDO ... ), de modo que 
ta! coOLrole digital de volume perfaz 
tambem a fonc;ao normalmente atri
buida ao "BALANCE" , uma vez que 
pennite o ajuste separado, em qual
quer grau desejado, para cada canal do 
sistema estereo. 

nuem assim ... " - lvanildo R. Barbosa -
Ribeiriio Pret.o - SP 

De inicio, agradecemos pelas palavras 
elogiosas e incentivadoras, I vanildo! 
Realmente Voce captou bem o espfrito 
de APE na sua configurac;ao totalmente 
voltada para os interesses reais dos Lei
tores. qualquer que seja o gra~ de en
volvimenlo com a Eletronica! E por ai 
que vamos, fique certo ... Quanto a suas 
excelentes sugestoes, uma delas est.a 
sendo atendida justamente agora, em 
APE n2 25, com o projeto do SUPER
CONTROLE REMOTO INFRA
VERMELHO (9 CANAIS). um versatiJ 

P · e Ze , A 'dad d A editam Ze . t d m6duJo basico que admite "mil" apli-01s non guano e e cartas er os. non, que o pro•e o o 
' · , cac;6es e adaptag6es! Os projetos dire-

com sugest6es e tao grande, e o m1mero COVOD, mais as explicag6es aqu.i mos- cionados para 
0 5 

videomanfacos (ou os 
de ideias dcsenvolvidas ou pesquisadas tradas, fonnam exatamente o que Voce mais serios, videomat:ers) j:i estao "no 
pela Equipe Tecnica de APE e tao vas10 pediu! Continueenviando suas sugestoes fomo"I A partir dos pr6ximos numeros 
que m~;~ cedo ou m~:~ ta.rde aconte:cem e ideia~, pois a nossa pauta e feita rigo-

. ...., ...., · · de APE, come,.,ariio a aparecer tais 
as COtn. c1'd"-oc·1as do ge· ne~o· neste mesmo rosamente "em cima" das reais necessi- " 
· "' ,, · · · · montagens, dedicadas a quern Iida com oumero de APE esta saindo o fantastico dades e vontades do universo leitor de 

video, profissional ou arnadoristicamen-projeto do CONTROLE DE VOLUME APE ... 
DIGITAL ("COVOD'") DE TOQUE. te! Fique "de 01h0' " ... 
no cxato "jeitinho" que. voce sugeriu! 0 "Ja que Voces, de APE, parecem rml- "Otimo o "ESPECIAL UHF" (que saiu 
m6dulo o riginal do COVOD e mono. 1'lt!nk abertos a s11gest6es e reivindi- em APE n'! 20) ... Fui arrafdo p~la capa 
porem a sua implementagiio num sistema ca9oes dos Leitores (as ourras Revistas do exemplar e niio me arrependi, pois 
estereo ser:i facflirna, confonne sugere a "ji11gem" essa post11ra, mas 1UIIICtl aten- continha muitas i,,fomtafoes 1,teis e pra-
fig. A do presente Correio Tecn.ico. dem as cartas, mesm.o com a inevitavel ticas para alguem como eu, que s6 ago-
Basta usar dois COVODs, interligados dem.ora ... ), aqui viio as minlias solid- ra esta.dando seus p_rimeiros passos 11a 
confonne a ilustragao, para efeitos de ta96es (acredito. sincerameme, que Elerr6nica ... Posso garanrir que "fiquei 
alimentagiio e controles (as ligac;oes: em agradarcio a mllilos Leitores ... ntio sou fregues" de Aprendendo & Praticantlol 
"substituic;ao" aos potenciometros •Ori- do ripo que pediria algo "so pra mirn'', Queria saber como Jago para adquirir 
ginais sao 6bvias, detalhadas nas pr6- pois sei que nenhuma Revista, no Mun- (se for possfvel) os numeros anteriores 
prias figuras que acompanham a des- do, teria condifoe,5 de fazer atendimento da Revista (de I a 19) e tambem pedir 
cric;ao do clito projeto ... ). Notar apenas individual ... ): Projetos direci.onados pa- algumas instrufoes: minha antena de 
os scguintes pontos: ra a area de VIDEO (um campo que UHF .ficou um tanto "defomiada", pro-
• Os dois m6dulos podem, obviamente, esta crescendo muiro, arualmente, no vavelmente porque .fiz os chanfros cen-

compartilhar a mesma alirnentac;iio Brasil) e um projeto viavel (sem aqueles trais muito grandes (no ponro em que os 
(12V) desde que esta seja capaz de /niegrados "imposs{veis" ... ) de CON- dois quadrados 011 Losangos da "borbo-
fomecer 40mA (e niio mais os 20mA TROLE REMOTO MULTI-CANAIS... Lera" se 1mem, para a sa{da do cabo 
originalmente requeridos por um m6- Acho que a principal caracterfstica de coaxial ... ). 0 desempenho me parece 
dulo unico - mono ... ). Na fomnnleta APE (e que a disri11gue claramente das born, so que, ao menor movimento ou a/-
(fig. 6 da descric;ao do COVOD), bas- demais publicaf6es nacionais de Elerr6- · tera9iio de posifiio, o chuvisco aumenta 
ta susbstiruir o termo "0,022" por nica ... ) ea inventividade, ou seja: Voces muito e o canal 32 (Siio Paulo - SP) 
"0,04", para obter o eventual valor de sempre acham wn caminha novo, mais passa a enrrar muito fraco e ruidoso ... 
resistor limitador, no caso da alimen- simples e barat.o, para "velhos" proble- Se tiverem alguma instrufao ou reco-
tac;ao ser "roubada" do pr6prio am.pli- mas ou ideias circuitaisl Esse e o ponto mendafao "extra", que possam me dar, 
ficador ou coisa assim... que (como lwbbysta "iarimbado" ... ) agradeceria" - Ron11ie Yoshigawa -

- Notar (fig. A) que o controle de toque ma.is me atrai na s1w p11blica9iiol Collli- Santo Andre· SP 
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Born que Voce tenha finalmente "entra
do para a Tunna". Ronnie! Seja benvin
do... Quanto a aquisi~ao dos numeros 
anteriores de APE, nada mais facil em 
alguma outra pagina da presente Revis
ta . • Voce encontrara um CUPOM/PE
DIDO espediico. Basta preenche-lo e 
envia-lo pelo Correio, cumprindo as 
condi~oes la detalhadas ... Como Voce 
mora na G rande Sao Paulo, se quiser 
podera comparecer pessoalmente a sede 
da Kaprom Editora, fazendo a aquisi~ao 
direla dos numeros I a 19 de APE! 
Agora quanto a antena de U HF (ESPE
C IAL cm APE n!! 20) ... Nao se preocu
pe muito se sua "borboleta" nao ficou 
com os dois elementos exatamente qua
drados, ou se os afastadores cm " L" fi
caram um pouco inclinados (nao guar
dando exatamente ~ em rela~o ao 
piano do refletor de fundo da antena). 0 
mais importante e que as din1ensoes ge
rais dos scgmentos sejam respeitadas. A 
respeito do fato de um "pequeno" mo
vimento da anrena " derrubar" muito o 
sinal recebido. trata-se de uma carac
teristica das tansmissoes e rece~oes em 
UHF. da qual nio bi como fugir! Tudo 
ocorre de forma extremamcnte din:cio
nal em UHF e basta um angulo mfuimo 
do piano da antena. em rel~o a linha 
imagimiria entre a estac;ao e o recep
tor, para mdbora.r muito ou piorar mui
lo a dita rece~ao ... 0 unico conselho e: 
direcione cuidadosamente a antena, fi
xando-a bem, na posi~o que der o me
Jhor resultado. Outra coisa: em Santo 
Andre, Voce nao esm na melhor das po• 
si~ e distancia para a cap~ao do 
Canal 32, porem essa situ3?0 pode ser 
corrigida em parte (ou, com sorte. no 
todo ... ) atraves da inse~o de um 
BOOSTER (ver fig. 10 - pag. 33 - APE 
n'120). 

"Gostaria que Voces publicassem, numa 
APE pr6xima, wn reforfador de sinais 
para FM... Queria saber tambem se l 
posslvel substituir a capsula piezo wili-
zada para o "tique-taque" do REL6-

G/0 ANALOGICO-DIGrfAL (APE n'! 

18) por wn transdwor do tipo "Sona
lanne" ... Jo mandei "um monte" de car
tas, e ati agora niio Jui ate11dido em ne
nhuma de/as ... " - Marcelo dos Santos 
Oliveira - Sao Gollfalo - RJ 

Um 6timo BOOSTER para FM e TV 
(VHF) jli foi mostrado em APE n'! 5, 
Marcelo (se Voce oao liver o exemplar, 
pode pedf-lo, conforme explicamos para 
o Ronnie, af atrlis ... ). Para a substi tui!;ao 
da clipsula piezo por um "buz.zer'' (tipo 
"Sonalanne"), Voce podera adotar a so
lu!;ao mostrada na fig. 8 do presente 
CORREIO TECNTCO: tera que acres
centar um transrstor BC548, um diodo 
1N4148 e um resistor de 22K x 1/ 4 
watt (alem, obviamente, do pr6prio 
boz2a-... ), ligando o conjunto ao pino 2 
do Integrado 40408 (ver fig. 1 - plig. 9 
- APE n'! 18). A clipsula piezo original, 

® 

pode, entao. ser "desconsiderada" ... En
tretanto, nao vemos grande vantagem 
nessa substitui~o, Marcelo (a menos 
que Voce ja possua o burr.er e OS OU troS 

componentes indicados na fig. 8 ... ), uma 
vez que a solu~o original para a trans
du!;aO do '"tique-taque" e nitidamente 
mais barata (alem de - obviamente -
mais s imples ... ) do que o arranjo ne
cessario para a adapta¥ao que Voce pe
diu! Se por acaso esta encontrando difi
culdade em obter a capsula piezo, expe
rimente pedf- la pelo nome de "clipsula 
de microfone de cristal". " tipo aberta" ... 
Alguns balconistas de lojas de Eletr6ni
ca, por af, se dariam seguramente me
lhor numa quitanda (com todo o respei
to ... nao temos nada contra as quitandas 
e os quitandeiros ... ). ja que nao tern o 
menor preparo tecnico para atender 
clientes e propor o~oes vfilidas ... 

R9'63J~~R~~ 8BB8 
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MONTAGEM 133 

Super-Controle 
Remoto lnfra-Ver
melho ( 9 canais) 

FINALMENTE, 0 QUE A " TURMA" T ANTO QUERIAI COMPLETO M6-
DULO DE CONTROLE REMOTO POR INFRA- VERMELHO, MULTI-CA
NAIS (9) SEQUENCIAIS E PROGRESSIVOS, MAIS "ZERAMENTO" 
AUTOMATICO E INSTA~ANEO (A PARTIR DE QUALQUER DOS 9 
CANAIS)I MULTI-APLICAVEL (SAIDAS "EM ABERTO", ACEITANDO 
INUMERPS DRIVERS PARA CARGAS DE QUALQUER TIPO OU 
POTENCIA)I EXCELENTE ALCANCE E SENSIBILIOADE E NENHUII 
AJUSTEI SEM COMPONENTES "IMPOSSiVEIS", MONTAGEM, UTILI
ZA<;AO E ACOPLAMENTOS FACiLIMOS! 

Pelos ultimos levantamentos, 
APE tern mais de tres dezenas de 
milhares de Leitores absolutamente 
-~is e assfduos, que nao perdem 
um m1mero sequer da Revista . .. En
tretanto, mesmo entre esses, uma 
boa porcentagem oao "descobriu" 
APE desde seu n4mero 1, tendo 
"entrado para a turma" j4 decorri
dos alguns meses do lan~nto da 
Revista (que j~ fez seu scgundo 
Aniversario, mes passado ... ). A ca
da novo exemplar de APE que, 
mensalmente, 6 colocado nas Ban
cas, mais gente nova toma conhe
cimento e se inicia nos maravilbo
sos caminhos da Elet:rdnica Pratica, 
e do Hobby Elet:rdnico ... Assim, s6 
para "excitar os pelinhos do nariz" 
de todos esses novatos, af vai uma 
listinba do qu~ APE j4 mostaou, ein 
tem>0s de Controles Remotos (tern 
pra todos os gostos e "bolsos" ... ): 

- CONIROI.E RF.Maro INFRA
VERMEl.HO (CRIV) - APE n!? 1 
- Simples, monocanal, tipo "s6 Ii-

ga enguanto" ... 
- CONTROLE RF.Maro SONICO 

(c:::RES) - APE n!? 3 - Simples, 
ativado por sinal sonoro "sintoni
zado", tipo "s6 liga enquanto" ... 

- SIMPLFS RADIOCONl'R.OLB 
(SIR.CO) - APE n2 4 - Simples, 
com ativa~ao temporizada (modi
ficlvel), utilizando como "apoio" 
no m6dulo receptor, um radinho 
FMcomum ... 

- RADIOCONI'R.OLE MONO-
CANAL (RACON) - APE o!? 6 -
Monocanal, simples, porem com
pleto, com a~ao " um toque liga, 
outro desliga" ... 

- CONTROI..E REMCYfO ~ 
TRA-SONICO (CRUSO) - APE 
o!? 12 - Simples, por sinal sonoro 
"inaudfvel" sintonizado, tipo "s6 
liga enquanto" ... 

-·CONTROLE RF.Maro FOTO
AOONAIX> - P/INICIANfE 
(CORFAC) - APE o!? 2 1 - Ultra
simples, acionado por feixe de 
" luz visfvel~ tipo "s6 liga enquan-
to" ... 

Sao, portanto, nada menos 
que aeis projetos compJetos. testa
dos, comprovados e funcionais, to
dos eles - inclusive - disponfveis 
at6 o momento para aquisi~ao na 
(orma de KlTs, comercializados 
por nossa Concessionruia Exclusiva 
(EMARK ELETRONICA). Estava, 
porem, "faltando" uma montagem 
de Controle Remoto com vruios ca
nais , num n!vel de sofistica~o 
aplicativa que pennitisse mais am
plas e complexas utiliza~6es (temos 
uma .. pli" de cartas de Leito
res/Hobbystas, solicitando um pio
jeto do genero ... ). 

Pois bem... Aqui · es~ <J tio 
esperado SUPER-CONTROLE 
REMOTO INFRA-VERMELHO (9 
CANAIS). formado por dois m6du
los: um pequeno e porttitil trans
missor de alta pot!ncia (f-SCRIV) 
e um receptor (R-SCRIV), com 9 
safdas "em aberto", que permitem 
"mil" adapta96es em fun96es as 
mais diversas, n o comando de car
gas de C.A. ou C.C. de praticamen
te qualquer pot!ncia ( dependendo 
dos drivers adotados e acopladosl 
0 SCRIV (nome sint6tico que da
mos ao projeto) 6 do tipo sequen
cial escalooado, e dotado de "ze
ramento" total e auto~tico, a par
tir de qualquer das 9 safdas que es
teja, momentaneamente, ativada! 
Explicando: cada toque breve (com 
dura~ao meoor do que 1 segun-

7 
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do ... ) no unico botao do T-SCRIV, 
incrementa mna safda na escala 
disponfvel, de 1 a 9, no R
SCRIV... Assim, supondo que o 
R-SCRN estava com sua sa!da 3 
ativada, um toque breve no T
SCRN desligan1 a ta.1 sa!da 3 e li
gam a safda 4, assim por diante, a~ 
a Safda 9, da qual o R-SCRIV, ao 
receber um pulso do T-SCRIV, re
tomam a "zero" (todas as safdas 
desligadas). Para universalizar e 
versatilizar ao m!ximo as possibili
dades aplicativas do SCRJV, a 
qualquer momento, qualquer que 
seja a safda momentaneamente ati
va, um toque longo (maim do que 1 
segundo) no botao do 'f-SCRIV 
"zeram" todo O Sistema (o R-
3CRI'! ""!."..,.,~ ~ "zero", ficando 
portanto todas as 9 safdas desliga
das). 

No fantastico SCRIV, as 
"coisas" sao, realmente, mais diff
ceis de "dizer" do que de "fazer" I 
0 comando por botao unico 6, na 
verdade, uma simplifica~ao extrema 
e altamente desej~vel, nao s6 no 
sentido de reduzir ao maximo a 
complexidade dos pr6prios circui
tos, como tambem na inten~ao de 
simplificar a pr6pria a~ao do co
mando (qualquer crianc;a, ap6s bre
ves explica~oes, seri capaz de ope
rar corretamente o sistema ... ). 

Conforme j~ foi mencionado, 
inevitavelmente um sistema univer
sal e altamente versitiJ, como ~ o 
caso do SCRIV, praticamente exigc 
ter sa(das "em aberto", com baixa 
capacidade direta de corrente ou 
potBncia. Essas safdas (9, no total) 
apresentam, quando o sistema esta 
"zerado" ou em repouso, estado 

41lTIL32 
TIL31 

+ 

Fig. 1 

dig!ta.1 baixo ("zero" volt) e, uma 
vez ativadas, roostram aproxima
damente 9 volts (tensao de a.tiJ:aen
ta~ao geral do R-SCRN), sob cor
rente maxima de alguns mi1iam¢
res (suficiente, por exemplo, para o 
"acendimento" de um LED ... ) . 
Atrav~s, contudo, dos convenientes 
m6dulos driver (seriio sugeridos vi
rios, ao final da presente mat6ria), 
praticamente qoaiquec carga origi
nalmente energizada por C.C. ou 
C.A., sob qualquer tensao ou cor
rente, podera ser confortavelmente 
ativada (nurn total de a~ 9 ~argas, 
lembrando .. .-). 

Procurou-se tambem incre
mentar ao maximo a sensibilidade 
do R-SC.RIV e a po~ncia do T
SCRIV (sem que neste, tal aumento 
de porencia redundasse obrigato
riamente num aumeoto de peso e 
tarnanho, para preservar sua porta
bilidade), para garantir um bom al
cance ao sistema (pode chegar, em 
condii;oes especiais, a ate 15 me
tros!). 

Tudo isso foi conseguido, 
grac;as a habilidosos arranjos cir
cuitais e ao mAximo aproveitamento 
de todas as potencialidades dos 
componentes utiJizados, com um 
mfnimo de pe~as, nenhuma "figuri
nha diffcil" e custo relativo baixo 
(o que, aliM, niio e novidade aqui 
em APE, o Leitor/Hobbysta sabe 
disso ... ). 

Embora as explica~oes e ilus
tra~oes sejam mais do que detalha
das (como ~ e costume 
aqui ... ), o projeto do SCRfV nao e 
especificamente recomendado aos 
iniciantes ainda muito "verdes" ... 
Sugere at6 que o Leitor/Hobbys-

ta _i-' tenha montado e "entendi
do"algum dos anteriores projetos 
de Controle Remoto (enumerados 
no infcio do artigo) para que possa, 
com completa "confianc;a", colocar 
maos a obra no SCRIV ... Nenhuma 
diliculdade, porem, que niio possa 
ser transposta atraves da leitura 
atenta e observa9ao cuidadosa de 
todas as recomenda~oes aqui conti
das ... 

CARACTERiSTICAS 

- Sistema modular de controle re
moto por feixe de raios infra-ver
melhos (luz "invisfvel"), formado 
por um transmissor portatil (T
SCR1V) e um receptor (R
SCRIV) de uso hfbrido (pode ser 
portabilizado, ou estruturado para 
"uso fixo"). 

- Canais: 9, sequenciais e escalo
midos. 10 estados poss(veis, io
cluindo-se af a ativa~o de cada 
uma das 9 sa!das operacionais, 
mai.s o "zeramento" total do sis
tema (todas as safdas desativa
das). 

- Safdas: estado normal (desligado) 
em "zero" volt; estado ativado 
em 9V (sob corrente ~xima de 
alguns miliam.¢res) , _podendo 
acionar diretamente, desde sim
ples LEDs, ate diversos "mode
los" de drivers para cargas de 
porencia (C.A. ou C.C., qualquer 
tensao, corrente e porencia). 

- Comando: por botao dnico no 
transmissor portatil (T-SCRIV). 
Um toque curto_ incrementa o 
"numero" da safda ativada, sem
pre no sentido "UP" (1 ate 9) . 
Um toque longo "reseta" todo o 
sistema (colocando todas as saf
das em "zero", desligadas). 

- Transmissor: com 4 emis.sores in
fra-vennelho, gerando feixe de al
ta po~ncia, por6m de bai.xo ci
clo-ativo (para economia da bate
ria), em frequencia aproximada de 
5 KHz). Controle: um unico botao 
decomando. 

- Receptor: nenhum ajuste, monito
rado por 2 LEDs, sendo um para 
indica~ao momentfulea de "sinal 
recebido" e outro para indicai;ao 
semi-pennanente do "zeramento" 
do sistema. 

- Alimenta~o: 9 volts C.C., tanto 
no T-SCRIV quanto no R
SCRIV. 0 T-SCRlV trabalha com 
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bateria pequena e o R-SCRIV po
de ser (oo seu m6dulo b~ico) 
acionado por bateria, pilhas ou 
fonte (50mA maximos). 

- Alcance: ate ~ 7 metros, em am
biente claro, iluminado mesmo 
pelas . oormalmente interferentes 
Uimpadas fluorescentes, ou ate 
10-15 metros, em ambiente obscu
recido. 0 alcance sera sempre m&> 

lboF em ambientes :nao muito ilu
minados e se tanto T-SCRIV 
quanto R-SCRIV forem •even
tualmente dotados de recursos 
6ticos (filtros, lentes, etc.). 

- Imunidade a interfer8ncias: muito 
boa (devido A sintoniza~ao do 
R-SCRIV para os 5 KHz gerados 
pelo T-SCRJV). Num ambiente 
iluminado por 160W de l!mpadas 
0uorescentes , o sistema prototi
pado niio mostrou sensibilidade e 
interferBncias, para um alcance de 
2 a 3 metros. 

- Universaliza~o do m6dulo: pra
iicamente total, permitindo o 
acoplamento de diversos drivers, 
bem como eventuais modifica~oes 
circuitais simples, para incremen
to ou decremento da sensibilidade 
e outros fatores intrfnsecos. 

OCIRCUITO 

0 SCRIV 6 composto por 
dois blocos distintos. Na fig. 1 te
mos o diagrama esque~tico do 
trasmissor (T-SCRIV), baseado 
num Circuito lntegrado C.MOS 
4001, do qua! dois gates (delimita
dos pelos pinos 1-2-3 ~ 4-5-6) sao 
organizados em AST A VEL, osci
lando em cerca de 5 KHz, frequen- . 

100• 
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Fig. 2 

cia esta determinada pelo capacitor 
de 2n2 e resistores de 100K/4K7. 
Os dois diodos 1N4148 (em polari
za¢es inversas), acoplados em se
rie aos resistores determinados da 
frequencia, "separam" o ciclo ativo 
do oscilador, de modo a promover 
a gera~ao de pulsos estreitfssimos 
postivos na safda do ASTAVEL 
(pino 4). Considerando a dura~ao 
total de cada ciclo da oscila~o, o 
pulso ativo de safda tern uma du
ra~ao de apenas um vi~ desse 
total, condicionando assim a CO£

reote m6dia final consumida pelo 
m6dulo, a valores muito baixos, 
compatfveis com a capacidade da 
pequena bateria que energiza o 
bloco. 

A sa.lda do AST A VEL 6 
" bufferada" pelos dois outros galCS 
do 4011B (pinos 11-12-13 e 
8-9-10) e finalmente apresentada A 
base de um transfstor de m~dia 
potencia (BO139), atrav6s do resis
tor de LK. 0 perfodo ativo ("liga
do") ·desse transfstor (devido A 
fun~ao inversora do buffer) ~ tiio 
"estreito" quanto o 6 na safda do 
AST A VEL. Ao coletor do dito 
transfstor, acoplam-se nada menos 
que 4 LEDs infra-vermelhos (TIL 
32 ou TIL 38), organizados em f116.

rieJparalclo de modo a proporcio
nar um m~imo de rendimento me
dio na emissao do feixe de coman
do, porem sob corrente 
(tambel)l m6dia.. .. ) mfnima. Isso 
quer dizer que a cada 1/5000 de 
segundo, o conjunto de emissores 
infra-vermelhos 6 submetido a um 
curtfssimo (l/100000 de segundo) 
pulso de inteosa corrente, propor-

cionando consequentemente um in
teoso feixe (quiidruplo) de infra
vermelho, assegurando a eficiencia 
e alcance do sistema. 

A alimenta~ao do T-SCRIV 
prov~m de uma bateriazinha co
mum de 9 volts, desacoplada pelo 
capacitor de l u. Devido ao " tru
que" do curto ciclo ativo, a de
manda m6dia de corrente (que, a 
prop6sito, apenas ocorre nos breves 
momentos em que o pusb-bottoo ~ 
pressionado . .. ) flea em aproxima
damente 35mA, perfeitamente "su
portiivel" pela bateria, garantin
do-lhe boa durabiliclade (apesar da 
potencia "inst!ntanea" do T
SCRIV). A fig. 2 mostra o esquema 
do receptor (R-SCRIV), tambem 
simples e "enxugado" ao mIDCi
mo... 0 sinal de infra-vennelho 
emitido pelo T-SCRJV ~ inic ial
mente "sentido" pelo foto-transfs
tor TIL78 ou Tll.8 1, polarizado pe
lo resistor de 10K, e entiio enviado 
A entrada nao inversora de um lnte
grado ampli:ficador operacional 741 
(pino 3), previamente polarizado a 
"meia tensao" da alimenta~o, via 
par de resistores de l ()9K respecti
vamente conetados ao positivo e ao 
oegativo do s istema. No "cami
nho" entre o foto-sensor e a 
amp.op. urn capacitor de baixo va
lor (1 0n) que impede o 741 de ser 
influenciado por varia~oes em C.C. 
oriundas de modifica~oes no nfvel 
de luminosidade ambiental, jli " i
munizando" bastante o setor de en
trada do R-SCRIV contra eventuais 
interferencias... Al6m disso, o ga
nho geral do amp.op. esta "agu~a
do" em tomo de 5 KHz, atrav6s da 
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rede de realimenta~o (entre pino 6 
e 2 do 741) formada pelo "T" de
terminado pelos dois resistores de 

· ·47K, "centrados a terra" pelo ca
pacitor de 100n. 

Na safda do amp.op. (pino 6 
do 741) o sinal jli bem amplificado 
e razoavelmente "sintonizado", ~ 
recolhido pelo capacitor/isolador 
de 10n e aplicado a base do transfs
tor BC548, em cmissor comum, 
proporcionando novo e importante 
fator de amplifica~lio, tendo sua 
baa:: em polariza~o "automlitica" 
via resistor de 470K que "pux.a" a 
necessmia "positiva~o" direta
mente do coletor do transfstor (este 
"carregado" pelo resistor de lOK). 

0 sinal de 5 KHz presente no 
ooldor do BC548, jli bem "bravo", 
e entlio u~do para disparar um 
MONOEST A VEL estrururado em 
tomo do lntegrado 555, via pino de 
"gatilho" (pino 2) do dito cujo, 
previamente polarizado pelo resis
tor de 47K. Assim que a excurslio 
do sinal "passa descendo", por 
cerca de 1/3 de VCC, o MO
NOEST A VEL ~ disparado, promo
vendo, no seu pino 3 de safda um 
pulso positivo es~vel e curto (cer
ca de l/4 de segundo}, cujo perfo
do e detenninado basicamente pelo 
resistor de 2M2 e capacitor de 100n 
(ligados, respectivamente, dos pi-

Fig. 3 

Fig. 5 

nos 6-7 do 555 ao positivo e ao oo
gativo das linhas de alimenta~o). 

Esse pulso e monitorado pelo 
LED vermelho, em ~rie com o re
sistor limitador de I K, que assim 
indica ao usuruio, claramente, que 
o R-SCRIV "sentiu" a emisslio do 
feixe mandado pelo T-SCRIV 
quando o operador apertou o botlio 
deste. 

0 capacitor de 220n ~ o resis
tor de l OOK inibem quaisquer "re
piques" no pulso gerado pelo MO
NOEST A VEL, incluindo aqueles 
gerados por operadores do T
SCRJV com ·•mao mole" ou pustr 
buttons com muito boucing ... 

Af vem o principal bloco do 
R-SCRIV, o decodificador sequen
cial, estrururado em tomo do lnte
grado C.MOS 4017B. Quern jli co
nbece e utilizou esse fan~sticamen
te vemtil lntegrado, achara estra
nho que o pino de entrada ~ de clock 
(14) esteja "positivado", enquanto 
que o pino de "inibi9ao" de 
clock ( 13) esteja sendo .. usado para 
receber os pulsos de contagem. .. 
Nao M nada de errado ! E isso 
mesmo. .. Com ta! artiffcio, sim
plesmente conseguimos que o 4017 
reaja, na contagem e sequencia
mento, a descida do pulso de entra
da, e nlio a subida (como ocorreria 
se o pino 13 estivesse nonnalmente 

"negativado", e o clock fosse apli
cado ao pino 14 ... ). Nessa especial 
configu~o, podemos promover 
um "resetamento' dependente da 
dwa!i;io do pulso de clock, o que ~ 
conseguido pelos componentes 
acoplados ao pino especffico de 
"zeramento" (15) e ao pino de en
trada ( 13, no ca..c;o). 0 resistor de 
lOM, capacitor de 100n e diodo 
1N4148 fonnam uma interessaote 
rede que, em situa~o nonnal, 
mant~m o pino 15 "negativado" (o 
sequenciamento do 4017 se dl1 
nonnaJmente, entao ... ). Assim, se o 
puJso apresentado ao sistema for 
CIJltO, a elevada constante de tempo 
(10M mais lOOn), embora permita 
ao pino 13 "aceitar" o comando do 
clocJc, nlio possibilita a necessruia 
descarga do capacitor de 100n, com 
o que o pino 15 "nao v!" autori
~o para o "resetamento" ... J~ se 
a condi~o aha do pino 3 do 555 
persistir born um tempo mais longo, 
entao bawri tempo para a descarga 
do ta! capacitor, com o que o pino 
15 do 4017 se "positivar.1", oca
sionando o reset dos contado
res/sequenciadores intemos do In
tegrado ! Notar que isso ocorre 8CID 

que o 4017 tenha "tempo" de in
crementar sua contagem, uma vez 
que na estranha configura~o ado
tada, ele reage a descida do pulso 

0, ' + o r tl.:i 
H 11 
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~ 

220©U +o 
+ o -. 

S9o 

S8o 

S4o 

S3o 
55' SI S2 S6 S7 
0 0 0 0 0 - o 

- o 



MONTAGEM 133 • SUPER CONTROLE REMOTO INFRA-VERMELHO (9 CANAi$) 

Fig. 7 

r.,.t 
I ••• 

J 

aplicado A sua entrada, e n!o A m
bida! Sentiram. •. ? 

Assim. se • por exemplo • a 
Sala 4 do 4017 estiver, no mo
mento, ativa, ocorreodo um pulso 
aa1o, o Integrado incrementani seu 
sequenciamento ( desligando a dita 
S8'la 4 e ligando a Sola 5). Na 
mesma concf.i?o previa, se o pulso 
for loogo, nio oooned incremen~! 
Ao ' fun do pulso simplesmente o 
4017 "resetara", ficando apenas 
sua Sula ""zero" ativada! Observar 
<lue o LED apli.cado justamente a 
tal Sula~" (pino 3 de 4017) 
serve entao para monitorar justa
mente a condi~ de "resetado" do 
cootador, fator este importante para 
a info~o do usu4rio durante a 
opeI'&?O do Sistema ... 

As 9 sa!das operacionais do 
4017 ficam "em aberto", justamen
te para universalizar o sistema. 

TIL78 
ow 

TIL81 
R-5 

+ 

T·SCRtV 
LAOODOS 

~IITll 

•• 
'1LJI 

OU 
T11,.J• 

Sempre lembrando que, a qualquer 
momeoto, apcoaa uma dessas safdas 
pode ser ativada, ocorrendo tal ati
v~ao sempre em sequeocia, e no
tando que "safda ativa" significa, 
na pratica, n(vel digital aJlo (cerca 
de 9V sob baixa corrente disponf
vel, compatfvel com o que uma saf. 
da tfpica C.MOS 6 capaz de apre
sentac) basta entao criar e acoplar 
os nec:essarios m6dulos de drivcr
(controladores de pot!nc:ia), para 
qualquer ac:iooamento eletro-ele
Wnico que se deseje (veremos de
talhes e sugestoes ao final). 

A alimen~ao do R-SCRIV, 
tambem 6 de 9 volts, sob maxima 
demanda de correote inferior a 
50mA (esse limite esta proposital
mente super-dimeosionado, .• ), na 
verdade apenas requerido para o 
acendimento dos LEDs, a16m da 
qui~nc:ia do 555. 0 restante do 

9v 

®60MA8 
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l 
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Fig. 8 

c:ircuito 6 bastante "muquirana" em 
temlOs de consumo •.. Desacoplitdos 
pelo capacitor de 220u, os 9V po
dem ser confortavelmente fomeci
dos (em aplic:ac;oes portateisJ por 
pilhas, ou mesmo uma bateriazinha 
(se o uso nlio for muito prolonga
do ), ou ainda por fonte (para uso 
fixo), eventualmeate at.6 " c:omparti
lhada" com os driven (e mesmo 
com as pr6prias cargas, se tudo for 
dimensionado com born senso). 

OS COMPONENTES 

Tudinho o que esta nos c:ir
c:uitos do T-SCRIV e R-SCRIV 
pode ser encootrado nos varejos 
nacionais de componentes, j.1 que 
nao h.1, na LIST A, ~as que "s6 
estao disponfveis nos States ou na 
Holanda", como 6 comum nas ou
tras revist.as, por a! •.. Mesmo o Lei
tor/Hobbysta que morar longe dos 
grandes centros ou Capitais, ainda 
podera valer-se dos sistemas de 
venda de componentes pelo Cor
reio, ou ainda da aquisic;lio do KIT 
completo, tamMm via postal ... 
Coosultando com atenc;ao as pagi
nas de toda e qualquer APE, serao 
enc:ontrados im1meros an11ncios es
pecfficos, com instru~oes. p~os, 
condi!t6es, etc., para tais aqui
si96es, que sao muito pratic:as e v.1-
lidas para quern reside "nas que
bradas desse Brasi.lzao" . .. 

Muitos dos componentes mais 
importantes do SCRJV sao do tipo 
polm:izwlo (Integrados, transfstores, 
foto-transfstores, LEDs io.fra-ver
melhos, LEDs comuns, diodos e 
capac:itores eletrolfticos), exigindo 
assim um "reconhec:imento" previo 
dos seus terminais, que pode ser 
confortavelmente obtido com a aju
da do TABELAO APE (a16m das 
c:laras ilus~oes do presente arti
go ). De resto, 6 "saber ler'' os va
lores das demais ~s. no que 
tambem o T ABEL.AO ajudara mui
to ... 

AMONTAGEM 

Os lay oulB dos pad.roes c:o
breados das duas plac:as de Circuito 
Impresso (respec:tivamente do T
SCRIV e R-SCRlV) estao nas figu
ras 3 e 4 . Nada muito complic:ado, 
ao alcance mesmo dos conhecimen
tos e pratica de qualquer Hobbysta 

11 
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LISTA DE PECAS 

• 1 - Circuito lntegraclo C.MOS 
4017B 

• 1 - Circuito Integraclo C.MOS 
4001B 

• 1 - Circuito Integrado 741 
• 1 - Circuito Integrado 555 
• J - Trans(stor BC548 ou equi

valente 
• 1 - Trans(stor BO139 ou equi

valente 
• l - Foto-transfstor TIL78 (ou 

TIL81) 
• 4 - LEDs infravennelhos 

TIL32 OU TIL38 
• 1 - LED vermelho, redondo, 5 

mm 
• 1 - LED verde, redondo, 5 mm 
• 3 - Diodos 1N4148 ou equiva-

lentes 
• 2 - Resistores lK x 1/4 watt 
• I - Resistor 4K7 x l /4 watt 
• 2 - Resistores lOK x 1/4 watt 
• 3 - Resistores 47K x 1/4 watt 
• 4 - Resistores 1 OOK x l/4 watt 
• 1 - Resistor 4 70K x 1/4 watt 
• 1 - Resistor 2M2 x 1/4 watt 
• 1 - Resistor lOM x 1/4 watt 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 2n2 
• 3 - Capacitores (poli6ster) 10n 
• 3 - Capacitores (poli6ster) 

100n 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 220n 
• I - Capacitor (eletrolftico) l u 

x40V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

220u X 16V 
• l - Puab-buaoo (interruptor de 

pressiio) tipo Nonnalmente 
Aberto 

• l - " Clip" para bateria de 9 
volts 

• l - Barra de conetores para
fus~veis (tipo "Sindal" ou 
"Weston") com 10 seg
mentos (para as Safdas do 
R-SCRIV) 

Fig. 9 

• 2 - Placas de Circuito Impres
so especfficas para a mon
tagem. T-SCRIV (4 ,0 x 3,5 
cm.) e R-SCRIV ( 11,2 x 
4,0 cm.) 

• - Fio e solda para as li
gagoes. 

OPCIONAIS/DIVERSOS 
• 2 - Caixas para abrigar os m6-

duJos. Para o T-SCRIV su
gerimos o 000blinel: "Pa
tola" CPO! I ("caixii.ozinho 
de defunto" - 8,5 x 5,0 x 
3,0 cm.) e para o R-SCRIV 
o "Patola" PB114 (14,7 x 
9,7 x 5,5 cm.). No caso es
pecffico do R-SCRIV, a 
caixa sugerida permite a~ 
a insen;ao de bateria ou pi
lhas da alimentagao do m6-
dulo, entretanto como mui
to provavelmente esse b lo
co v~ ser acoplado a con
juntos de dri'YCI' em apli
cagoes especfficas, even
tualmente alimentadas por 
fonte, o item "caixa" flea 
"em aberto", dependendo 
da aplicagiio ou adapta9iio 
pretendida pclo Hobbysta. 

• 1 - lnterruptor s imples (chave 
H-H mini ou slaodart) para 
o R-SCRIV (se este for 
"encaixado" independen
temente, com alimentagiio 
pr6pria). 

• - Filtros 6ticos (azul profun
do ou vioJeta profundo), 
lentes, etc., para os emisso
res/sensores infra-venne
lhos. 

• - Circuitos ou m6dulos de 
interfaceamento ou drivers, 
para comando de pot!ncia 
das cargas pelas Safdas do 
SCRIV (VER TEXTO). 

I 
TIL81 

cQ C 

aQ 
rri E 

VISTO 
I \ POR 

BAIXO 

I J 

que j~ tenha, pelo menos, confec
cionado com sucesso alguma placa 
anteriormente ... 

Existem - 6 certo - algumas 
regrinhas Msicas para a perfeita 
implementagao de montagens em 
Circuitos lmpressos, contudo, se o 
Leitor for ainda um novato no as
sunto, ou se for um "veterano de 
mem6ria fraca". basta consul tar as 
INSTRU<,;OES GERAIS PARA 
AS MONT AGENS, que estao sem
pre "IA", j~ que consistem uma 
verdadeira "Bfblia" do Hobbysta e 
montador ... 

Nas figs. 5 e 6 temos, respec
tivamente, os " chapeados" do T
SCRIV e R-SCRIV, com as placas 
vistas pelo lado dos componentes, 
tudo colocadinho, com c6cligos, va
lores, polaridades e dernais identi
ficagoes claramente indicadas (a 
prop6sito, quern adquirir o SCRIV 
em KIT, recebeni suas placas, al6m 
de prontas, furadas e com as 4re_as 
cobreadas protegidas por vermz, 
devidamentc marcadas em silk
scrceo exatamente como os "cha
peados" (figs. 5 e 6), o que facili
tara enormemente a montagem. .. ). 

Observar com atengao os po
sicionamentos dos lotegraclos, 
transfstores, diodos, capacitores 
eletrolfticos, bem como as codifi
cagoes adotadas para as ilha~ des~
nadas As liga~oes extem as (mclus1-
ve quanto aos LEDs, LEDs infra
vennelhos e foto-transfs tor, con
fonne veremos adiante ... ). 

Tudo soldado, cada posigiio, 
valor e polaridade deve ser re..con
ferido, para s6 entao cortar-se as 
sobras de terminais pelo lado co
breado, aproveitando para verificar 
a qualidade dos pontos de solda, 
au~ncia de curtos ou falhas, etc. 

Na fig. 7 temos as ligagoes A 
placa do T-SCRIV. Observar ~ po
laridade da alimentagiio (codifica
da, como 6 norma, pelas cores dos 
fios ... ) e posigiio relativa dos ter
minais dos LEDs infra-vennelhos. 
Notar que os 4 emissores TIL32 
(ou TIL38) devem ficar bem ali
nhadinhos, com terminais no mes
mo comprimento,de modo que pos
sam todos paraJelamente "apontar" 
para uma mesma dire9iio... lss<? ~ 
fundamental para o born aprove1ta
mento do feixe infra-vermelho, em 
termos de pot!ncia e concent:ragao 
angular. 
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As liga96es externas A placa 
do R-SCRIV estao na fig. 8, e os 
~ cuidados devem ser toma
dos: observar a polaridade dos fios 
da alimenta9ao, posi9ao relativa 
dos terminais do foto-transfstor 
(TIL78 ou TIL8l - ver fig. 9) e dos 
LEDs, bem como a codifica¢o e 
numera9iio atribufda aos temrinais 
da barra de conetores de safda. No
tar que , na placa, existem dois pon
tos para ligagiio marcados com (-). 
Um deles e simplesmente usado pa
ra conexao do fio que vai ao oega
tivo da alimenta9iio, coma parece 
6bvio. 0 outro refere-se ao termi
nal de "terra" (T) da linha de Saf
das, devendo ser usado para "ca
sar" o ponto comum de tensiio ne
gativa com os eventuais drivers aos 
quais as Safdas viio ser acopladas. 
Embora o foto-transfstor e os LEDs 
sejam vistas, na figura, "grudados" 
A placa, nada impede que - depen
dendo da ins talagiio e adaptagiio 
pretendidas - tais componentes se
jam posicionados relativamente 
longe do Circuito Impresso, interli
gados a ele por fios finos, no ne
cessru-io comprimento ... 

Quanta ao foto-transfstor, 
embora os dois c6digos indicados 
na LIST A DE PE<;AS sejam eletri
camente equivalentes, apresentam 
alguma diferen93, fato que a fig. 9 
detalha. .. 0 TIL 78 e um foto
traosfstor sem terminal de base 
(que, de qualquer forma, oio e uti
lizado nas liga96es do R
SCRIV ... ), apresentando ecapsula
mento em tudo semelba nte ao de 
um LED de 3 mm, redondo. 0 ter
minal mais curto (saindo do lado da 
peya que apresenta um pequeno 
chanfro) e o coletor (C). J~ o 
TIL81 apresenta corpo metalico, 
contendo uma pequena "janela" 
com micro-lente incorporada, no 
seu topo. Ele tern terminal de base 
(B), oio usado, no caso. A identifi
cagao dos seus terminais e feita pe
lo referenciamento com a pequena 
"orelhinba" metalica existente na 
base do "corpo" do componente. 

Os dois foto-transfstores apre
sentam tambem uma certa diferen93 
6tica, ou seja: o TIL78 e menos di
recional (capta sinais Juminosos 
dentro de um §ngu]o mais "aber
to", A sua frente), enquanto que o 
TIL81 e mais direcional (o angulo 
de capta¥ao frontal e mais estreito, 

0 £111UT100" 

devido A presen~a da lentinha inco
porada ... ). lsso pode (ou deve ... ) 
ser levado em conta, dependendo 
das caracterfsticas especfficas da 
aplica<;iio e instala9iio. finaJ do 
SCRIV. 

AS CAIXAS 

Conforme sugestoes vistas no 
item " OPCJONAIS/DIVERSOS" 
da "LISTA DE PE<;AS", a .fig. 10 
d~ ideias praticas para a " le iauta
gem" final dos cootai.oers. Quanta 
ao T-SCRJV, o "neg6cio" ~. ob
viamente, man~-lo tao pequeno e 
compacto quanto possfvel , favore
cendo ao mrucimo sua portabiJida
de ... Nenhum "segredo": circuito e 
bateria dentro da caixinha, -botao de 
acionamento em pos igao ergonomi
camente boa e os 4 LEDs infra
vennelhos alinhados numa mesma 

Fig. IO 

face e direglio, bern "paralelinhos" 
(rever fig. 7 e texto respectivo). Se 
os 4 LEDs emissores flea.rem "es
t:rabicos", cada um apontando para 
ll!'ll !ado, perder-se-~ · mu.ito da efi
ciencia transmissora do T-SCRIV ... 

Quanto ao R-SCRIV, se a 
ideia for manre-lo como uma uni
dade auton6ma e indepedente, o 
"encaixamento" podera seguir a 
sugestao da figura. Observar as po
sig6es frontais do foto-transfstor 
(levemente "embutido", para uma 
recomeod~vel isola9ao 6tica quanta 
aos fen6menos luminosos ambien-

/"tes) juntamente com os dois LEDs 
monitores. Observar ainda a prati
cidade das barras de cooexoes das 
Safdas e da Alimenta9iio (sempr.e 
claramente identificadas e marca
das, para facilitar as conexoes com 
os drivers). 

9 -IOv YK 
lw 

ALIMENTA<;AO PARA{ + 
O "A-5CAIV" 
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Fig.11 
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ALIMENT A«;AO, TESTE E 
UTILIZA«;AO 

0 R-SCRIV, confonne ja 
mostrado, precisa de 9 volts C.C. 
sob baixa corrente, para sua ali
menta~ao. Se a fonte que o 
Hobbysta possui (ou o dispos itivo 
de onde a alimeota\,lio va ser "rou
bada" ... ) apresentar mais do que os 
requeridos 9V, nlio ha problemas: 
basta iotercalar o arranjo mostrado 
em 11-A, baseado num unico diodo 
zener (9 ou IOV x l W) mais um re
sistor limitador (Rx), cujo valor 
pode ser facilmente calculado pela 
fonnulinha inscrita junto ao esque
ma. Por exemplo: se a fonte dis
ponfvel for de 12V, o resultado da 
aplicac;ao da f6rmula sera, 0 mate
maticamente", 60R, devendo entao, 
como Rx, ser aplicado um resistor 
com o valor comercial mais pr6xi
mo (5 lR, 62R, 68R, etc.). 

Para um teste final no funcio
namento do conjunto, como as Saf
das do R-SCRIV ~m baixa capa
cidade de corrente, porem suficien
tes para o acionamento de simples 
LEDs, podemos recorrer ao arranjo 
mostrado na fig. 11-B, com 9 LEDs 
ligados as respectivas safdas, tendo 
seus terminais de catodo "junta
dos" e levados ao terminal "T". 
Apontando-se os LEDs emissores 
do T-SCRIV para o foto-transfstor 
do R-SCRIV, a distAncia inicial de 
1 ou 2 metros , verificar o aciona
mento dos controles e Safdas, nlio 
esquecendo que: 

- Um toque Clll1o "sequenciara" a 
Safda do R-SCRN (monitorada 
pelos LEDs indicadores, como em 
11-B). 

- Um toque longo "zera.ra" o R
SCRIV (acende o LED verde, de 
reset. Incorporado a placa do R
SCRJV). Notar que, em qualquer 
caso (toque curto ou loogo) o 
LED vennelho do R-SCRN apre
sentara um pulso luminoso, indi
cando que " aceitou" o sioal emi
tido pelo T-SCRIV. 

A utilizac;ao final do sistema ~ 
bastante flexfvel e versatil, confor
me ja ficou claro das explicac;oes 
anteriores. V amos detalhar alguns 
exemplos basicos (que, contudo, 
nio coostituem a totalidade das 
possibilidades ... ), com os dados da 
fig. 12: 

---- - --- --<+ V.a 

IN4004 c:11£LE 
~ 

0 
" TERRA_"------+----! 

------- --++lV1 

+ . 
CARGAI ATE ta ) 

"TERRA" 1------4---G 

- • - - - - - - -+----------<+ Vx 

I N4001 

IN4001 

- .FIG. 12--A - Ideal para o comando 
de cargas alimentadas tanto por 
C .A. quanto por C.C. , sob 
tensoes, correntes e potencias 
apenas limitadas pelos para.metros 
inerentes aos contatos do rele uti
lizado. A tenslio de trabalho do 
dito rele devera ser compatfvel 
com Vx (tipicamente ate 18 vol
ts). Vx podera ser usada, direta
mente (se 9V) ou atrav6s do ar
ranjo mostrado em 11-A (se maior 
do que 9V) para a energizac;ao do 
pr6prio circuito de R-SCRIV. 

- .FIG. 12-B - Ideal para o aciona
mento de cargas que trabalhem 
sob C.C. (tipicamente a t6 24V) e 
sob corrente de ate IA. Vx po
dera (como ocorre no exemplo 
12-A) ser usada, direta ou indire
tamente, para a alimenta~o do 
R-SCRIV ... 

- .FIG. 12-C - Para o acionamento 
de cargas de C.A. atrav~ de um 
chaveamento em "estado s6lido" 
(sem rele). 0 arranjo vale para 
110 ou 220V.C.A. devendo con
tudo o TRIAC ter parametros 
adequados as necessidades de 
tenslio, corrente e potencia da 
carga (e compatfveis com a tenslio 
da rede). Uma fonte C.C. (Vx) 
sera necessaria, podendo perfei
tamente fomecer energia simulta
neamente ao pr6prio circuito do 
R-SCRIV, guardadas as recomen
dac;oes mostradas em 12-A. Uma 

LED 
(P ILOTOI 

2 

CARGA 
C.A. 

TRIAC 
0 

C.A. 
110·220v 

Fig.12 

tensao Vx de 9V 6 a ideal, mas 
12V tambem podem ser usados, 
sem problemas . .. 

Em qualquer dos exemplos da 
fig. 12, lembrar que os m6dulos 
su geridos slio iDdividuais. Isso quer 
dizer que para cada safda do R
SCRIV teremos que incorporar um 
driver distinto. Observar ainda que, 
em aplicac;6es muito complexas e 
especiais, nada impede que driveni 
(at~ 9) de tipos diferentes (como os 
mostrados na fig. 12, nos outros ... ) 
sejam simultaneamente usados, ca
da um ligado a uma das Safdas do 
R-SCRIV! 

Um lembrete para os experi
mentadores contumazes: querem 
um CONTROLE REMOTO DE 
VOLUME, de sintonia (por vari
cap), de tonalidade ou do "escam
bau" ... ? Observem bem a escala de 
trans(stores/resistores que forma a 
curva de atenua~ao do " potenci6-
metro ele tr6nico", mostrado nessa 
mesma APE e tirem suas con
clusoes ... Sera que da para "enin
dar" o COVOD com o SCRJV ... ? 
(Com todas as fantasticas possibili
dades daf decorrentes ... ). A respos
ta ~= DA SIM I Ponham os oeuro
nios para funcionar, e, se quiserem. 
mandem os resultados de suas "ma
luquices" para eventual publicac;lio 
especial, nas paginas da APE ... 



Over Drive p/ 
Guitarra 

MAIS UM " PEDAL DE EFEITO" PROFISSIONAL, PARA HOBBYS· 
TAS/MUSICOS, TAMBEM IDEAL PARA OS LEITORES QUEJA EXER
CEM ELETRONICA, COMO ATIVIDADE COMERCIAL (E UM PRODUTO 
FINAL DE FACIL VENDAGEM ENTRE A PROFUSAO DE MUSICOS 
QUE EXISTE ATUALMENTE ... ). LEGiTIMO OVER DflVE, QUE "SUJA" 
CONTROLADAMENTE O SOM, IMITANDO O TAO QUERIDO "VELHO 
AMPLIFICAOOR VALVULAOO"! CONTROLES SEPARADOS PARA 0 
GANHO E O OVER DRIVE! UM REAL INCREMENTO PARA O SOM 
INSTRUMENTAL, A CUSTO REDUZIDO (DE MONTAGEM FACiLIMA). 

APE jai estabeleceu uma " tra
dic;ao": com certa periodicidade, 
aparecem em nossas pAginas, proje
tos especificamente direcionados 
para utilizagao musical. Os Leito
res/Hobbystas assfduos sabem dis
so e os "rec~m-chegantes" podem 
confinnar consultando a Lista Es
pecffica de KITs oferecidos pela 
Coocessi.naria Exclusiva (EMARK 
ELETRONICA), encontravel em 
outra pAgina da presente Revista! 

guitarras), distorcendo acentual
mente as manifestay<>es mais inten
sas, s imulando com isso o som dos 
"velhos amplificadores a vAJvula" 
(que saturavam com grande facili
dade ... ). 0 som flea, entiio, mais 
"sujo" (e essa "sujeira" nao ~ ruim 
para certos estilos musicais, muito 
pelo contrario ... ), no jeitioho que 
os solistas taoto gosta.m, de modo a 
ressaltar os rifs e fraseados, princ1-
palmente em musica do tipo "pau
leira". 

No varejo especializado, exis
tem varios dispositivos do genero, 
prontos, porem a p~os fantasti
camente altos, espantando os po
bres musicos... Por toda uma serie 
de caracterfsticas (inclusive o baixo 
custo ... X, o nosso OVER DRIVE~ 
uma fantastica montagem, colocan
do ao alcance de todos um efeito 

praticamente imprescindfvel nas 
modemas manifes~oes musicais. 
Dotado de dois controles indepen
dentes (gaoho e ova- drive) , o 
ODRIG nao fica devendo nadinha 
a dispositivos comerciais "estupi
damente" mais caros! Vale a pena 
sua montagem, utiliza~lio ou co
mercializac;ao informal ... 

CARACTERjSTICAS 

- M6dulo modificador (tipo " pedal 
de efeito") para uso musical com 
guitarras el6tricas. 

- Efeito OVER DRIVE ("clipa" e 
"suja" os sons de n(vel mais ele
vado, simulando o som de ampli
ficadores valvulados saturados). 

- Cootroles: dois - um para o ganho 
(que permite ajustar a maoifes
ta~lio em diferentes ruveis de sioal 
proveoiente do instrumento) e ou
tro para o over drive (ajustando a 
"sujeira" do som em diversos nf
veis, proporcionando maior ou 
menor quantidade de disto~o 
harmonica, conforme desejado). 

- Alimentac;lio: 9 V.C.C., por bate
ria, sob consumo de corrente mui
to baixo. 

- Utilizac;ao: como 6 norma nos 

A " insisteocia" oesse tema se 
justifica plenameote: primeiro por
que muit.os (mais muitos mesmo ... ) 
dos nossos Leitores/Hobbystas, sao 
" bfgamos", amantes s imultaneos da 
Eletr6oica e da Musica (entidades 
que hoje em dia estiio mais do que 
"casadas" ... ) e segundo porque 
" pedais de efeitos" e dispositivos 
semelhantes sao produtos finais 
bastante adequados a "fabricac;ao 
artesanal", para eventual revenda 
aos interessados, com o que o Lei
tor/Hobbysta pode facilmente m1-
ciar uma ati vidade realmente pro
fissional e rentAvel, a partir dos 
projetos especfficos, de alta quali
dade t&:oica e musical, aqui apre
sentados ... 

470R 

l
CH. NOPOT. 
"GANHO" 

0 OVER DRIVE P/ GUl
T ARRAS (ODRJG) ~ mais um 
legftimo representaote dessa impor
tante s6rie de projetos ... Os mlisi
cos sabem, " de orelha", o que 
um OVER DRIVE faz: "clipa" as 
senoides normais emitidas por ins
trumentos de corda (notadamente 

N 

68K 

8C!549C 

+ --: 9v. 

Fig. 1 
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Fig. 2 

"pedais de efeito", entre a guitar
ra e o ampli:ficador (podendo ser 
conjugado com outros efeitos, in
clusive os j~ publicados em APE). 

OCIRCUITO 

Em es~ncia, o circuito do 
ODRIG (fig. 1) nao e mais do que 
um amplificador de altfssimo ga
nho, baseado em dois trans(stores 
comuns de silfcio em acoplamento 
direto. A polariza~o de base do 
primeiro BC549C (um transistor de 
elevado ganho e baixo rufdo intrln
secos) e "puxada" diretamente do 
emissor do segundo transfstor, via 
resistor de realimenta~o de 1 OOK, 
com o que o conjunto es~ sempre 

0 c5 + o 

'"O o·~ ~ .. i lll ~ ; T :f 
lQ O 33uSo ©ro u rr BC549C 
~ oa-c::::i-o O O 0 
N 100K POD _o 

Fig. 3 

"a beira" da satura~ao (condic;ao 
essencial para o efeito over drive). 

0 ganho geral do arranjo de
pende da rela~o entre o valor do 
resistor de realimenta~o ( 100K) e 
a impedancia (para o sinal, na.o pa
ra C .C.) do emissor do segundo 
BC549C. Assim, o potenciometro 
de IK, conjugado com o capacitor 
~,~tro!ft'ico c.'e 33~! (q•1e desac<'p!a,... 
sinal para a "terra" .. . ) permite um 
sens{vel ajuste de ganho geral e, 
consequentemente, do nfvel de 
"clipagem" do sinal, traduzindo-se 
em mais ou menos distoryao 
hann6nica. 

Devido ~ enonne amplifi
ca~o em tensao) do sinal, o nf
vel presente no coletor do segundo 

VIVO 

) MALHA 
CABO BLINOAOO I C 8 M ~ 

NONO ~r======::::JlliiCii:::: 
VIVO! 

CABOBU,NOAOO ) C BE ~VIV02 
ESTERE0 { -..;; 

\J'MALHA 

T 
OORIG 

C 
C, 

BC549C e muito "bravo" para uti
lizac;iio direta pelos amplificadores 
de potencia modemos, sensfveis. 
Assim um divisor previo de tensao 
(resistores de 6K8 e 470R) dimen
siona o ruvel geral da safda, de 
modo a poder ser confortavelmente 
controlado pelo potenci6metro de 
ganho, acoplado via capacitor de 
(relativamente) alto valor - 220n - o 
que permite urn sensivel reforc;o no 
efeito de distro~o harmonica mes
mo em baixas frequencias (o que 
nao e comum nos over driven co
merciais, por af ... ) . 

A alimentac;iio geral e fome
cida por uma bateriazinha de 9 vol
ts, sob uma demanda mm.to baixa 
de corrente (alguns miliamperes), o 
que proporciona longa vida util A 
dit.a bateria. 

Finalmente, um cbaveamento 
simples (CH-lA/B) permite o by 
pass opcional (o sinal "passa dire
to", ou "passa atraves" do circuito, 
dependendo da posi~o da chave). 
A alimentac;iio e controlada por 
cbave incorporada ao pr6prio po
tenciometro de ganho, simpli.fican
do os controles. . 

IOI< I LOG.C/CHAV£1 
"GANHO" 

JVERMELHO (±) 

e \ BAT. 
9v 

CBM J ~ PRETO 

E LAOOOOS a.. I 
COMPOHENTES ~>:S,.-:::==== 

POD 

IKILIN.l 
"0\IER DRIVE" 0.0. 

t 0 

CBM I ~~:::::::::::::::========~v t 
CBM N 

CBM 

SAIOA 

Fig.4 
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LISTA DE PECAS 

• 2 - Transfstores BC549C (evi-
tar equival!ncias ..• ) 

• 1 - Resistor 470R x l/4 watt 
• 1 - Resistor 6K8 x 1/4 watt 
• 1 - Resistor 68K x 1/4 watt 
• 1 - Resistor IOOK x 1/4 watt 
• 1 - Potenciometro (tin.) lK 
• 1 - Potenciometro (log.) IOK, 

c/chave 
• 2 - Capacitores (poli~ster) 

220n 
• 1 - Capacitor (eletroHtico) 33u 

xl6V 
• 1 - Chave (para "servi~o pesa

do ") de 2 polos x 2 po
si~oes (alavanca ou 
pressao) 

• 2 - Jaques (tamanbo grande, 
- p/guitarra) 

• 1 - "Clip" p/bateria de 9V 
• 1 -Placa espec!fica de Circui

to Impresso (3,5 x 3,3 cm.) 
• - 25 cm. de cabo blindado 

esrereo 
• - 50 cm: de cabo blindado 

mono 
• - Fio ·e solda para as lig~oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a mon
tagem. Devido ao uso e 
chaveamento "com o ¢", 
recomenda-se um c:ootaioel' 
forte e rijo, com 8,0 x 6,0 x 
4 ,0 cm. 

• 1 - Pro~ao de borracha para 
o acionador da chave de 2 
polos x 2 posi~oes (para 
que o acionamento com 
o ¢ nao venha a danificar 
a alavanca ou botiio). 

• - Caracteres adesivos, de
calc~veis ou transferfveis 
(tipo "Letraset") para mar
ca~iio extema dos controles 
e acessos. 

OS COMPONENTES 

Nenhum item da LIST A DE 
PE<;;AS apresenta dificuldades 
quanto i\ aquisi~iio. Uma llnica re
comend~iio: procure niio usar 
equivalente nos transfstores (os 
BC549C sao comuns e baratos, 

porem !Sm as cxatas caracterfsticas 
desejadas para o circuito ... ). Quan
to aos resistores, nao encontrando 
os valores para l/4 watt, wattagens 
maiores podem ser usadas (s6 que 
deveriio ser "espremidos" para ca
ber na placa). Tensoes de trabalho 
de capacitores tam~m podem ser 
maiores do que as indicadas na 
LIST A. Em qualquer dos casos, 
contudo, os valOla sao rfgidos, 
niio podendo ser modificados sem 
que isso gere inevi~veis altera~oes 
no comportamento do circuito. 

Um ponto "mecanicamente" 
impart.ante: a chave de by pass (2 
polos x 2 posi¢es). Esta deve ser 
do tipo robuslo, com uma Iavanca 
ou botiio de acionamento que pos
sa, de um .modo ou outro, ser adap
tado para acionamento "com a pa
ta". Conforme indicado no item 
OPCIONAIS/DIVERSOS da LIS
TA DE PE<;;AS, um "sobre-toob" 
de borracba podeni ajudar muito, 
tanto no pr6prio acionamento, 
quanto na pro~ao do acionador 
dessa ch.ave. Muitos improvisos 
podem ser tentados pelo montador 
nesse item, inclusive esses tenni
nais de borracha usados em m6veis 
de metal para cozinhas (encon
tram-se em casas de ferragens ... ) . 

Voltando aos valmcs dos 
componentes, quern ainda liver dll
vidas, deve usar os dados do TA
BELAO (Ii no co~o da Revista) 
para a correta interpreta~o e leitu
ra., bem como para a identifi~ao 
dos componentes polarizados e 
seus tenninais (transfstores 
BC549C). 

PROTECAO OE BOflRACHA 
508RE A ALAVANCA 
DE CH.WE 

"PESAOA" 

AMONTAGEM 

Co~do pela conf~ao da 
placa especffica de Circuito Im
pipso (Jay out em tamanho natural 
na fig. 2), a montagem do ODRIG 
nao apresenta dificuldades (mesmo 
para o hobbysta relativamente 
inexperiente ... ). Quern nao quiser 
(ou nao souber) fazer a placa, deve 
recorrer ao sistema de KITs (com
pletos), oferecidos exclusivamente
aos Leitores de APE, atrav~s do 
Cupom/Pedido que se encontra em 
outra parte da presente Revista. Em 
qualquer caso deve'!l ser respeita
das as INSTRU<;OES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS, de cu
jos preceitos depende o ~xito de 
qualquer mootagem (nAo s6 do 
ODRIG ... ). 

A montagem propriamente 
tem seu "chapeado" na fig. 3, tra
zendo uma vista da placa pelo !ado 
nlio cobreado, com os principais 
compone!ltes j4 posicionados. 
A TENCAO i\ coloca~o dos dois 
transfstores (refereociados pelos 
seus lados "chatos", polaridade do 
capacitor ~1etrolftico (marcada no 
"corpo" do componente) e valores 
das demais ~as. Qualquer in
versao ou inco~o nesses posi
cionamentos ocasionara o niio fun
cionamento do circuito (e eventuais 
danos As pr6prias ~ ... ) . Todos 
os componentes devem ficar bem 
rentes A superffcie da placa, dando 
como resultado uma mootagem 
"limpa" e elegante. Cortar as so
bras de terminais (pelo !ado co-

CAIXA RESISTENTE 
(8,0a6,t:h4,0I 
OUMAIS 

Fig. 5 
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breado) somente depois de conferir 
tudo com grande atenc;ao. 

Na fig. 4 temos as (tambem 
importantes) liga96es extem as a 
placa, notando-se que o C ircuito 
Impresso, assim como na fig. 3, e 
observado pelo lado dos compo
nentes. Observar que os dois po
tenci0metros sao vistos, na figura, 
pela retaguarda (lado oposto ao ei
xo). ATEN<;AO a polaridade da 
alimentas;ao (fio venue.Ibo = posi
tivo e fio preto = negativo ... ) . Mui
to cuidado nas ligac;oes a chave de 
2 polos x 2 posic;oes, bem como na 
correta identificac;ao dos terminais 
"vivos" e " malhas" de toda a ca
bagem blindada utilizada nas in
ter-conexoes. Na· rnesma figura, pa
ra facilitar as coisas, a identificac;ao 
dos condutores dos blindados mono 
e estereo ~ feita com clareza. 

Observar a codificac;ao adota
da para as ilbas perifericas da placa 
(todas destinadas as conexoes ex
temas), comparando-as, se surgi
rem duvidas, com as mostradas na 
fig. 3, para perfeito " batimento vi
sual" dos dados ... 

Evitar cabagens blindadas 
muito longas (toda a fiac;ao deve ter 
apenas o comprimento suficieule, 
sem "sobras" ou penduricalhos ... ), 
dimensionando-as de acordo com o 
tamanho e foml8 do oootaincr ado
t:ado para abrigar o circuito. 

CAIXA E UTILIZACAO 

A fig. 5 ~ uma sugestao que 
nos parece ao mesmo tempo pratica 
e elegante para o "encaixamento" 
do ODRIG. Confonne recomenda
do anteriormente, o «>w4aiott· deve 
ser do tipo forte (metal ou pl~tico 
resistente), uma vez que o aciona
mento com o pe, no "calor da mu
s ica", DOrmalmeote submetera o 
ODRIG a alguns " coices" nada 
suaves... Notar, especificamente, o 
" cbapeu" de borracha sabre o 
acionador da chave "N-0.O." 
(Normal-Over-Drive) , recomenda-

do para atenuar as " patadas" que o 
.. metaleiro" inevitavelmente darn 
sobre o pobre ODRIG ... Potenci0-
metros e jaques de Entrada/Safda 
devem ser posicionados em pontos 
que permitam seu confortavel aces
so, sem que o pe do mtis ico os pos
sa atingir quando acionar a chave 
"pesada" ... Embora nao tenham s i
do especificarnente citados, pes de 
borracha tamMm sao urna boa para 
a base da caixa, evitando que , so
bre superffcies lisas, o ODRIG ve
nha a escorregar quando o musico 
"pisar" na chave " N-O.O.". 

Quanto A utilizac;ao, nada 
mais 6bvio e direto: a fig. 6 da a 
"dica" geral de como a "coisa" t 
arranjada ... Simplesmente intercale 
o ODRIG no caminbo que vai da 
guitarra ao amplificador (usando 
para isso a conveniente cabagem 
blindada, dotada de plugues com
patfveis ... ) . Oaf para a frente, o as
sunto 6 com o gosto pessoal do mu
s ico ... Alguma "pesquisa" inicial 
deve ser feita nos ajustes de volu
me e tonalidade, na guitarra, no 
ampJificador e nos controles do 
pr6prio ODRIG, at6 chegar-se ao 
ponto desejado. A boa gama de 
atuac;ao dos dois controles do 
ODRIG permitiriio, com certeza, 
alcanc;ar qualquer caractenstica so
nora, profundidade ou nfvel, dese
jada pelo instrumentista, dentro do 
"espfrito" do OVER DRIVE ... 

•••••• 
E interessante lembrar que 

embora os avanc;os incnveis da 
Eletr6nica pratica e industrial te
nham (grac;as aos modemos ampli
ficadores transistorizados e inte
grados) proporcionado intensa 
compactac;ao e reduc;ao de peso 
na parafemfilia usada normalmente 
pelos mt1sicos, estranhamente quase 
todos os guitarristas "suspiram" 
saudosamente pelo som dos "tram
bolhos valvulados", at6 hoje, em
bora nenhum mdsico que se preze 
aceite carregar, pra 1.1 e pra ~ um 
" monstrinbo" daqueles ... Coisas da 
arte ... 
~ ... ,. 

Fig.6 
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Reativador de Pilhas 
e Baterias 

Confonne ja sabem os Leltores/Hobbystas que acompanham APE, aqul 
na ~ao MINI-MONT AGEM mostramos - obvlamente - montagens " mi
ni", com um numero de componentes tao baixo quanto posslvel (sem 
que com lsso o dispositlvo ou projeto perca nenhuma das boas carac
terfsticas de utilldade e pratlcidade que sao a "marca reglstrada" de 
APE ... ) e reallza~ absolutamente descomplicada, ideals para " dar a 
partlda" aos lnlclantes ou amadores com pouca pratlca ... No segmento 
EMARK-EXCLUSIVO, nosso Patroclnador (EMARK - ELETRONICA 
COMERCIAL L TDA) permite a velcula~ao dos projetos referentes a KITs 
exdusivos, cujos dados construclonais aJnda nio tenham sido mostra
dos em Revista (uma concessao toda especial aos Leltores/Hobbystas 
de APE ... ). Nao e lncomum que os requlsltos para classifl~ao coma 
MINI-MONT AGEM e como EMARK-EXCLUSIVO se sobreponham, caso 
do presente projeto (REATIVADOR DE PILHAS E BATERIAS), uma 
"colslnha" extremamente simples e barata, porem de utllldade e valor 
lncontestavelsl 

mes, rel6gios, lantemas de miio, 
etc. Praticas e las sao, mas quanto 
ao custo operacional, e af que "a 
porca torce o rabo" para as pilhas 
(mesmo comuns ... ). As constantes 
e inevit.aveis reposic;oes, a p~o 
cada vez maiores (Felizmente a 
" inflac;ao estli control ad a", se
gundo as "autoridades" compe
tentes... Competam:s???). Nao 
seria 6timo se pud~semos 
tambem "recarregar" pilhas co
muns? Af esta o REA TIV ADOR 
DE PILHAS E BA TERlAS (RE
PIBA) ! Embora sua func;ao 
real nao seja (pelas pr6prias ca
racterlsticas das pilhas de zinco
carvao) exatamanente a de "recar
regar" (ocorre, na verdade, uma 
es¢cie de reativac;ao ou "rejuve-

LEO 

EMARK-EXCLUSIVO 

I MINI-MONTAGEM I 

nescimento" quun.ico na pilha. .. ) 
e inevitavelmente mais cedo ou 
mais tarde (hem ma.is larde, gra
c;as ao REA TIV ADOR ... ) as pi
lhas se desgastem mesmo, pode
mos, com esse t1til e barato dispo- · 
sitivo, ganhar uma substancial 
"sobre-vida" para as pilhas co
muns, "encompridando' bast.ante 
seu tempo de utilizac;ao, com 6b
via e "palpavel" reduc;ao no custo 
operacional final! 

- FIG. 1 - Diagrama esquem~tico 
do circuito do REPIBA. Os com
ponentes sao poucos e comuns, 
tomando a montagem pr6pria ate 
para os iniciantes, sem muita pra
tica. Comparando os dados da 
LIST A DE PE<;;AS, "chapeado" 
(fig. 3) e esquema (fig. 1), qual
quer dllvida pode ser facilmente 
esclarecida. Qualquer coisa, o 
T ABELAO APE esta la, no seu 
lugar de sempre (no comec;o da 
Revista ... ) para um auxfiio visual, 
se necessario ... 

- FIG. 2 - Lay out do Circuito lm
presso especffico, lado cobreado. 
0 padrao e muito simples e mes
mo um principiante nao encon
trara dificuldades na sua con
f~p. Em todo o caso, quern for 
"preguic;oso" (ou nao tiver o ma
terial necessario a confec~o ... ) 
pode recorrer ao pratico sistema 
de KITs completos, adquirfveis 
pelo Correio (ver C upom/ Anon-

- 0 PROJEfO - Pilhas comuns 
(zinco-carvao) nao sao reca:rre~ 
veis. lsso que dizer que seu po
tencial el6trico, ou a quantidade 
de energia ''enfiada" dentro das 
ditas pilhas e fixa e nao "re-co
locavel". Uma vez exaurida a pi
lha (assim como se esvazia um 
balde d'agua) ela est.a irremedia
velmente destinada... ao lixo. E 
certo que existem fontes portateis 
de energia mais potentes e dura
veis (embora tambem nao rec:ar
re~veis), como as pilhas alcali
nas, ou - o que e melhor - as uni
dades de nfquel-cadmio (essas, 
sim, recarregaveis). Os p~os 
dessa fontes "melhoradas", con
tudo, sao "assustadores": alacali
nas sao mais caras do que zinco
carvao e ruquel-cadmio encao, 
nem se fala... Muitas das monta
gens e projetos aqui publicados 
podem (pelo seu uso domiciliar) 
se beneficiar de fontes incorpora
das, ligadas a C.A., com o que o 
custo da sua alimentac;ao fica 
muito menor. Entretanto, disposi
livos de uso obrigatoriamente 
portatil, nao tern safda: devem ser 
alimentados com pilhas ou bate
rias ... Os exemplos classicos sao: 
brinquedos m6veis, certos alar-

90 
e~ 
e~ 

-.,..su-=-PO.,..,~""r ""E .-,-,-" -
C. A 
110 
tto 

Fig. 1 
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cio em otltra parte da preseote 
APE). Em qua1quer caso (placa 
"feita em casa" ou adquirida com 
o KIT) 6 importante uma leitura 
previa As INSTRU<;OES GE
RAIS PARA AS MONf A GENS 
Gunto ao T ABELA.0) que cont6m 
importantes subsfdios praticos e 
aconselhamentos basicos sobre 
a tecnica de Circuito Impresso. 

- FIG. 3 - Diagrama de montagem 
("chapeado") com a placa agora 
vista pelo )ado dos com(?Oneotes 
(nao cobreado). ATEN<;AO ~ po
si~ao do dioqo I N4004, ao valor 
do resistor "grandao' ' (que de
pende da tensiio da rede C.A. lo--
cal: 2K7 x lOW para l lOV ou 
4K7 x lOW para 220V) e As codi
fica~6es atribufdas As ilhas perif6-
ricas, destinadas As conex6es ex-

~~ 
C.A. 
110 

220 

Fig.4 . 

0 

temas a placa ("rabicho", LED e 
suporte de pilhas/"clip"). Apenas 
corte as sabras de terminais ou 
pontas de fios, pelo !ado cobrea
do, ap6s cooferir as posi¢es e 
valores dos componeotes, bem 
como a qualidade dos pontos de 
solda. 

- FIG. 4 - Diagrama geral da mon
tagem, enfatizando as conexoes 
e:xtcmas A placa (esta ainda vista 
pelo lado nao cobreado). 
A TEN<,;AO a posi9iio do LED, 
cujo terminal de catodo (K) 6 
marcado por um pequeno chanfro 
lateral (al6m de ser o mais curto 
dos dois), indicado pela setinba, 
na figura. A TEN<;;AO tamb6m a 
polaridade (codi.ficada - como 6 
norma - com vermelbo para o po
sitivo e preto para o oegativo) dos 

I LADODOSCOMPONENT£5 I 
XCA +-• 

A K REPIBA I 
i" CA ¥~ 

- ,:: , 

\ 
LEO 

fios do "clip" e do suporte de pi-
lhas. 1, 

- FIG. 5 - Sugestao para o "encai
xamento" do REPIBA, oum 
container "Patola", modelo 
PB 11 2. A tampa da caixa pode 
ser removida e cortada, formando 
um pequeno compartimento que 
abriga.ra o circuito, do qual ape
nas sobressaira o LED indicador. 
Tamb6m desse compartimento, 
atrav~s de furo feito na respectiva 
lateral menor da caixa, deve sair o 
"rabicho" (cabo de fo~a C.A.). 
Na ma tomada livre e "aberta" 
da caixa, podem ficar o suporte 
de pilhas e o "clip". Para fixa~ao 
do LED, basta passl:'i-lo por um 
furinho feito no pl.istico, aplican
do um " tiquinho" de cola forte 
("Araldite" ou "Super Bonder"), 
por baixo (lado de dentro da cai
xa). 

UTILIZACAO/RECOMENDACOES 

- Para reativar pilhas ou baterias, 
basta cQneta-las aos respectivos 
suporte ou "clip" e ligar o "rabi
cho" ll tomada (110 ou 220, de
pendendo do resistor 
"grandao" ... ). Lembrar gue, no 
caso de pilhas, o suporte deve es-
tar "lotado", ou seja: com as 4 pi
lhas. 0 tempo medio de reati
va9iio gira em tomo de 2 horas, 
sendo, conrudo, varil:'ivel, jd que 
depende do estado previo de 
"carSocia" das pilhas ou bateria. 

- Existem CONDI<;6ES para a rea
tiva9ao: pilha de 1,5V nominais 

PRETO 
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apenas aceitariio uma "recarga" 
satisfat6ria se sua tensao previa 
(medida com um voltfmetro) nao 
estiver inferior a cerca de l,2V (o 
conjunto de 4 pilhas dando, por
tanto, no m!nimo 4,8V ... ). Quanto 
a baterias "quadradinhas" de 9V, 
s6 podem ser satisfatoriamente 
reati vadas se sua tensao previa for 
de 7,5V ou mais. 

- Decorridas (em m6dia) cerca de 2 
horas de reativa~ao, DESLIGUE 
0 RABICHO DA TOMADA (an
tes de qualquer outra providen
cia), retire as pilhas ou bateria e 
~a a tensao. Nao se espante se 
as pilhas pequenas mostrarem 1,6 
a 1, 7V cada, ou se uma bateriazi
nha apresentar cerca de I OV. Tais 
aparentes "acrescimos" sao nor
mais, devend<rse exclusivamente 
A "fo~a" do REPIBA. Notar que 
pilhas ou baterias novinhas 
taoHm costumam apresentar essa 
"sobre-tensao" (em rela~ao a suas 
voltagens nominais). 

- Quern quiser podera dotar o RE-
PIBA truI!Mm de suportes para 
reativa~o de pilhas m&lias ou 
grandes. 0 REPIBA "dara coo
ta" ... Nao se recomeoda, contudo, 
a reativ~ao si.mult!nea (salvo no 
caso de 4 pilhas pequenas mais 
uma bateriazinha de 9V). Isso 
quer dizer que devem ser coloca
das 4 pilhas !Mdias OU 4- pilhas 
graodes, de cad a vez ... 

- IMPORTANTE: Se pilhas de 
1,5V oominais nunca forem dei
xadas "cair" para menos de 1,2V, 
VA.RIOS "rejuvenescimentos" 

CO-lrTlllll!:lfTI> 
00 CIIICUITO 

Fig. 5 

poderao ser feitos (pelo memos 
umas 3 ou 4 vezes) antes que a 
completa exaustao qufmica se d~! 
0 mesmo vale para baterias de 9V 
cu ja tensao real nu.nca se permita 
"derrubar" para menos de 7,5V. 
Por razoes praticas recomenda-se 
colocar as pilhas no REPIBA 
sempre ap6s cada penodo de uso 
intenso das ditas cojas, o que 
man~m as fontes de en~gia " ti
oindo" e prontas para oovo uso. 
Esse m6todo multiplicara automa
ticamente a "vida util" das pilhas. 

- 0 LED normalmente acende "a 
toda" no fuicio de reativ~ao, po
dendo sua luminosidade cair um 
pouco ao final (mal ~ para se no
tar, visualmeote). Isso, contudo, 
nao 6 nonna, jli que depende mui
to da resistencia intema da pilhas 
sob reativac,ao. Considerar o 
LED, portanto, mais como um 
simples "piloto " ... 

- Outro ponto IMPORT ANfE: com 
o suporte de pilhas e o " clip" va
zios (sem pilhas ou bateria) o 
REPIBA flea automaticamente 
desligado. RECOMENDA-SE, 
ENTREfANfO, SEMPRE DES
LIGAR O "RABICHO" DA 
TOMADA, AO COLOCAR OU 
RETIRAR AS PILHAS OU BA
TERIA, EVITA.NDO-SE " CHO
QUES" DESAGRADA VEIS (E 
ATE FATALMENTE PERIGO
SOS, SOB DETERMINADAS 
CJRCUNST A.NCIAS ... ). 

- Finalmente, quanto ao funciona
mento te6rico do REPIBA, as pi
lhas em reativac,ao recebem simul-

taneamente um "fomecimento" 
de C.C. e um pennanente "tran
co" de C.A. (li.mitados pelo di<r 
do, LED e resistores). Essa "agi
ta~ao" de C.A. faz o importante 
trabalho de despo~ dos 
eletrodos interoos, eliminando o 
hidrogenio que se futa, na fonna 
de bolhas de glis. Tais bolhas sao 
liberadas pelo eletrodo de zinco 
durante o funcionamento nonnal 
das pilhas, percorrem o eletrolito 
de cloreto de am6nia e terminam 
por " isolar" (gases sao, geral
mente, ¢ssimos condutores ... ) 
quase que completamente as 
fun~oes elet:ro-qufmicas da pilha, 
ao depositar-se sobre o eletrodo 
de carvao. lsso · faz com que o 
fornecimento de energia seja, na 
verdade, "bloqueado" antes que o 
potencial real da pilha tenha efe
ti vamente se esgotadol O que o 
REPIBA faz 6 simplesmente 
"desbloquear" essa barreira, per
mitindo o aproveitamento "~ a 
ulima gotinba" da energia das pi
lhas ! 

LISTA DE PECAS 

• 1 - LED vermelho, redondo, 
5mm 

• l - Diodo 1N4004 ou equiva
lente 

• 1 - Resistor de 2K7 x lOW 
(para redes de 1 lOV) 

• 1 - Resis tor de 4K7 x !OW 
(para redes de 220V) 

• l - Resistor de 47K x l /4 watt 
• 1 - Placa de Circuito lmpresso 

especffica para a mont:agem 
(5,9 x 2,3 cm.) 

• 1 - " Clip" (conetor) para bate
ria de 9V 

• 1 - Suporte para 4 pilhas pe
quenas 

• 1 - "Rabicho" (cabo de forc,a 
com plugue C.A. numa das 
pontas) 

• - Fio e solda para as liga~oes 

OPCIONAIS/OIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a mon
tagem. S ugestao: "Patola" 
mod. PBI 12 ( 12,3 x 8,5 x 
5,2 cm.) 

• - Parafusos, porcas e adesi
vos para fi.xa~oes. 



Chave de lg~ieio 
Secreta (p/Veiculos) 

UM ITEM DE SEGURANCA PARA VEfCULOS, DE BAIXO CUSTO E 
ALTA CONAABILJDADE! FACiLIMO DE MONT~R E DE INSTALAR, 
PROMOVE A INTERCALACAO DE UMA CHAVE DE IGNICAO SECRE· 
TA IESIIO, QUE s6 Y~ SABE ONDE ESTA E COMO ACIONAR, 
DtFICULTANDO ENORMEMENTE A ACAO DOS LADROES (QUE NAO 
CONSEGUIRAO LEVAR O CARRO MESMO FAZENDO A CHAMADA 
"LIGACAO DIRETA" ATRAVES DOS TERMINAIS DA CHAVE DE IG• 
NICAO CONVENCIONAL)l PROJETO CUJA CONSTRUCAO " SE PAGA 
A Sf PR6PRIA" PELA TRANQUILIDADE QUE PROPORCIONA A TO· 
DO PROPRIETARIO DE VEfCULO, NESSES TEMPO DE DEL.IN• 
QUENCIA DESENFREADA EM QUE VIVEMOSI 

Dispositivos de seguran93 e 
proteyao contra roubo e furto, es
pecfficos para vefculos, sao itens 
que t!m " cadeira cativa" na lista 
de preferencias de todo Lei
to r/Hobbysta de Eletronica! Nao e 
"de gra9a" que APE, nesses dois 
anos e coisa, tern mostrado fre.. 
quentemente montagens e projetos 
direcionados para aplica96es nessa 
importante fil'ea (basta consultar a 
sua col~iio, que o Leitor assfduo 
encontrara vruios itens com tal fi
nalidade ... ). 

O dnico problema que costu
meiramente aflige o montador e que 
muitos dos alarmes ou dispositivos 
comerciais, ou mesmo alguns pu
blicados em revistas de Eletronica, 
~present.am um custo tao "bravo" 
que quase chega a valer a pena 
"deixar o ladriio levar o carro" . .. 
Fora es~e p roblema puramente fi
nanceiro, tern um outro "galho": a 
instaJayiio , frequentemente tao 
complicada · que o usuario ve--se 
obrigado a recorrer aos prestimos 
de urn profissional de auto-eletrico! 

" Tapando todos esses bura
cos", af esta a CHA VE DE JG
NI<;AO SECRET A (CHIGS), sim
ples, eficiente, fiici l de montar e 
instalar, proporcfonando real segu
~ principalmente para quern 
precisa, por razoes profissionais ou 

pessoais diversas, deix!ll' o carro 
estacionado "longe da vista" por 
longos perfodos ( ou mesmo na sua 
pr6pria garagem, que os "lalaus", 
atualmente, niio estao perdoando 
nem "Caloi 10" estacionada no 
jardim ... ) . 

A configurayiio tecnica da 
CHIGS obedece a um anti.go "tru
que", ainda muito usado, que con
siste no uso de uma segunda chave 
de igniyiio, eletricamente colocada 
em ~rie com a chave normal do 
vefculo e - obviamente (essa ser 
gunda chave ... ) - situada em ponto 
apenas de conhecimento do pro
prietruio. Esse "truque", na sua 
forma tradicional, embora apresente 
certa validade, traz im1meros- pro
blemas de instala9ao e uso. Feli.z
mente a Eletronica pode nos socor
rer, permitindo a realizayiio de um 
sistema ao mesmo tempo simples e 
sofisticado, a ltamente "secreto" 
(magneticamente acionado por um 
pequeno ima que o usuruio pode 
levar no chaveiro), cuja "fecbadu
ra" 6 mim1scula, podendo ser es
condida (e acionada ... ) atnis de 
qua.lquer ponto do paine l do carro, 
absolutamente impossfvel de ser 
encontrado ou "adivinhado" pelo 
ladrao (a menos que o "salafra" 
desmonte todo o painel, coisa que 
ele oiio faz, porque isso toma tem-

po e "d' bandeira", coisas que "e
les niio gostam", nem wn pouqui
nho . .. ). 

Por uma ~rie de razoes e ca
racterfsticas (enumeradas a seguir) 
a CHIGS 6 uma montagem que s6 
trara vantagens, seja para uso p--6-
prio (no carro do Leitor ou do pa
pai . .. ), seja para revenda e insta
layao em vefcuJos de terceiros (com 
6bvios lucrinhos, nada desprezf
veis ... ). 

CARACTERfSTICAS 

- Dispositivo de seguran9a anti-fur
to p/vefculos, funcionando pela 
intercalayiio el6trica de uma "se
gunda" chave de igniyao (em se
rie com a normal do carro) em le>
calizayiio secreta, e ac ion,vel 
apenas pelo "c6digo magnetico" 
portado pelo usurui.o. 

- Chaveamento: via rel~, com capa
cidade de contato paca lOA. 

- Sensor/acionamento: a "fecbadu
ra" 6 um REED (interruptor 
magnetico de laminas), mimiscu
lo, escondido em qualquer ponto 
atrru. do painel do ve(culo (nao 
pode ser colocado atrru; de ferro, 
a90 ou outro metal ferroso ... ), a 
"chave" 6 um simples e pequeno 
ima, que pode ser levado no cba
veiro do usuario. 

- Alimentayiio: 12V nominais, do 
pr6prio sistema el6trico do vefcu
lo, sob baixa corrente de stand by 
(menos de 20mA). 

- Monitora9ao: por 2 L ED;; l)iloto, 
um vennelho, de stand by (indi
cando que o dispositivo es~ "em 
prontidiio", protegendo o vefcu1o 
contra o furto, mesmo por "li
gayiio direta") e outro venle (que 
indica a "libera~ao" eletrica do 
Sistema, permitindo a ign.i~o 
normal do vefculo). 
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- Instalac;ao: muito f~cil (uma co
nexao ao "chassis", outra a chave 
de if!ll.icao convencional e outra a 
bobina de ignic;ao). 

OCIRCUITO 

A figura 1 mostra o esquemi
nha da CHIGS, em toda a .sua si.Jn
plicidade. 0 ci.rcuito destina-se a 
intercala~ao eletrica de um rele, DO 

percurso que vai da chave de ig
nic;ao convencional, ao circuito 
prim4rio da bobina de ignic;ao do 
vefculo. 0 ponto "l" vai Ii chave 
convencional, o ponto "B" a bobi
na e o ponto "T" a "terra" ou 
chassis do ve(culo. 

0 interruptor (capaz de mane
jar suficieotes lOA) formado pelos 
contatos "C" (comum) e "NA" 
(oonnalmente aberto) do rel!, flea, 
portanto, em 86:ie com a chave de 
i~c;iio nonnal do carro, de modo 

it 
0 

r, 
~;~ 4'4 

Fig. 2 

RELE 
01RC2112vl 

-~ ® 

IOn 

i 
680R 

LEO 
VM 

Fig. 1 

q ue, enquanto nao for fechado, o 
circuito nao pode se completar, im
possibilitando completamente o 
funcionamento do motor. A energi
zac;ao do rele e feita atraves de um 
tirfstor (SCR) comum, TIC106B, 
que, em "repouso", e mantido cor
tado pela polarizac;ao oegativa de 
gate via resistor de lK, desacopla
do pelo capacitor de I On. Para que 
o SCR seja ligado, seu terminal de 
gate precisa receber polarizac;ao 
positiva, via resistor de IOK, em 
serie com o sensor, REED, levados 
aos terminal de "safda" da cbave 
de ignj~·ao normal (via ponto "I"). 
Desse modo toma-se obrigat6rio o 
acionamento previo da dita chave 
convencional, com o que o ponto 
"r' passa a receber o positi.vo da 
bateria. Se, entiio, um magneto for 
aproximado do REED, o fechamen
to das laminas intemas deste penni
tirli a passagem de suficiente pola
rizac;ao de gate para " ligar" o 
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Fig. 3 

SCR, com o que o rele sera energi
zado, fechando-se o contato N.A. 
do dito rele. Apenas cumpridas es
sas condi~oes e que a bobina rece
bera a necessruia corrente para 
promover a ignic;ao e funcionamen
to do motorJ•l . 

Em paralelo com a bobina do 
rele, um diodo IN4004 absorve o • 
" repique" de tensao gerado princi
palmente no "colapso" do campo 
magnetico (momentos de desener
giza~ao do rele), protegendo a in
tegridade do tinstor. 

0 cootato N.F. do rele (nor
malmente fechado) permite a pas
sagem de corrente (via resistor li
mitador de 680R) a um LED piloto 
vermelho, que s6 aceode quando a 
chave de ignic;ao convencional for 
aciooada (ou, eventualmente, for 
baipa.ssada por uma liga~ao direta 
feita ao " rniolo" da dita ... ). A 
fun-;;ao desse LED e avisar que o 
circuito estli de prontidao, porem 
"vedando" a igni~ao... Uma vez 
acionado o REED (pel,a aproxi
mac;ao do magneto portado pelo 
usuario), o " ligamento" do SCR 
promovera o apagamento do LED 
vennelho, autorizac;ao para ignic;ao 
e, ao mesmo tempo, o acendimeoto 
do LED verde (via resistor limita
dor de 470R). 

A "coisa" toda e muito 16gica 
e direta, exigindo inclusive poucas 
(e f~ceis) liga~oes ao circuito ele
trico nonnal do carro. Notar ainda 
que, pelas pr6prias caractensticas 
do funcionamento do SCR, o " re
setarnento" do dispositivo e au
to~tico, uma vez desligada a cha
ve convencional do vefculo (o corte 
momentaneo da tensao de anodo do 
tinstor, o desliga, ate que nova po
larizayao de gate seja aplicada, e 
desde, obviamente, que o anodo se
ja novamente suprido de tensao po
sitiva ... ). 

OS COMPONENTES 

Sao tao poucas ( e tao co
muns ... ) as pec;as da ClllGS, que 
dificilmente o Leitor/Hobbysta en
cont:rara dificuldades na ~ao 
do circuito, no que diz respeito ~ 
aquisi~ao dos componentes. Vruios 
deles admitem equivalencias 
(LEDs, diodo e mesmo o tirfstor -
este desde que mantendo as carac
tensticas de tensao e correote ori-
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LISTA DE PECAS 

• 1 - SCR tipo TIC106B OU 

equivaJente 
• 1 - LED vermelho, redondo , 5 

mm 
• l - LED verde, redondo, 5 mm 
• 1 - Diodo 1 N4004 ou equ i va-

lente 
• 1 - Resistor 470R x I /4 watt 
• 1 - Resistor 680R x l/4 watt 
• 1 - Resistor 1 K x 1 /4 watt 
• l - Resis tor lOK x 1/4 watt 
• 1 - Capacitor (poliester) 1 On 
• 1 - REED (interrupter magne

tico de laminas), em amp6-
la simples ou encapsulada. 

• 1 - Rele G 1 RC2 (bobina para 
12V - contato reversfvel 
para lOA - "MetaJtex"). 

• 1 - Placa de Circuito lmpresso 
especffica para a montagem 
(5,4 X 3, 8 cm.). 

• 1 - Pedac;o de barra de coneto
res parafusAveis tipo "Sin
daJ" ou "Weston", com 5 
segmentos. 

• - Fio e solda para as Li
gac;6es. 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• - Caixa para abrigar a mon
tagem. Esse e um item to
talmente opcional (even
tualmente nem serA ne
cessmo) e suas dimens6es 
dependerao de vruios fato
res: se LEDs e REED fi
carao incorporados a placa 
ou remotamente instaJados, 
etc. 

• 

• 

• 

- Cabo paraJelo fino para 
conexao remota do REED 
(se esse tipo de instaJac;ao 
for pretendido) e tambem, 
eventuaJmente, dos pr6-
prios LEDs. 

- Cabo grosso, para ligac;ao 
do circuito a chave de ig
nic;ao convencional e a bo
bina. 

- Ima pequeno (pode ate ser 
"roubado" de um alto-fa
lante mini inutilizado e 
desmontado) para aciona
mento do REED. 

• - Parafusos, porcas, adesivos 
de epoxy, spray impennea
bilizantes (para protec;ao da 
placa) e outros elementos 
de fixac;ao e instaJac;ao. 

ginaJ TIC106B), inclusive o pr6-
prio rele. Quanto a este, e impor
tante lembrar que embora eletrica
mente igual (bobina para 12V e 
contatos para lOA),. e muito provA
vel que a utilizac;ao de um equiva
lente obrigue a uma "releiautagem" 
na placa especffica de Circuito Im
presso, de modo a adequar as ilhas 
e pistas ao novo posicionamento 
dos terminais. 

De resto, e lembrar que os com
ponentes polarizados (SCR. diodo 
e LEDs) precisam ter seus termi
nais devidamente "reconhecidos" 
anms de se iniciar as soldagens, jA 
que qualquer i nversao na sua colo
cac;ao impedi.ra o funcionamento do 
c ircuito (aMm do componente, pro
vavelmente, tambem "danc;ar" ... ). 
0 T ABELAO (1A nas primeiras pA
ginas da Revista) ajudara muito aos 
novatos (e aos veteranos esqueci
dos ... ) ,se surgirem ddvidas por af ••• 

Quanto ao REED, trata-se de 
um simples interruptor formado por 
duas lami.nas muito finas e leves, 
contidas numa ampola de vidro 
preenchida com gAs nelltro ( ou de
vidamente "evacuada", no born 
sentido). Tais lfuninas sao feitas de 
metal magnetizavel momentanea
mente, e assim, a presenc;a de um 
campo magnetico pr6ximo (fom e
cido pelo :ima/"chave", faz com 
que elas se juntem, fechando eletri
camente o dispositivo. Na monta
gem da CHIGS podem ser usados 
REEDs "nds" (s6 a ampola de vi
dro) ou encapsulados, variando 
apenas o metodo usado para sua fi
xac;ao no ponto desejado. Lembrar, 
contudo, que REEDs 'nds" sao re
lativamente frageis, seus terminais 
nao devem ser dobrados muito ren
tes a ampola, nem seus co.rpos 
submetidos a esfor9os ou press6es 
(o vidro pode trincar e ... bye bye 
REED). 

AMONTAGEM 

A placa de Circuito Impresso 
(fig. 2, em escala 1: l ) nao tern o 
menor "segredo". E simples e dire
ta, com o pr6prio circuito, que usa 
poucos componentes ... Notar as tri
lhas mais "taludas", neoessArias a 
veiculac;ao da corrente relativamen
te brava chaveada pelos contatos 
do relt. 0 resto e tudo muito sim
ples, e mesmo quern nunca antes 
fez uma placa, podera tentar (e ob
ter sucesso ... ) realizar a dita ... 
Quern nao quiser sujar os dedinhos 
de percloreto, pode sempre optar 
pela aquisic;ao da CH]GS em KIT 
(tern um Cupom por af, que facilita 
as coisas para os pregui9osos e 
mais abonados ... ). 

Em quaJquer caso, as INS
TRU<;6ES GERAIS PARA AS 
MONT AGENS devem ser lidas e 
seguidas, jA que contem importaa
tes conselhos e "dicas" a respeito 
das t&:niyas construcionais em Cir
cuito Impresso ... 

A montagem propriamente 
es~ na fig. 3, com o lado nao co
breado da placa mostrando clara
mente as posi96es, codigos, valores 
e polaridades de componentes. 
Aten9ao ao posicionamento do 
SCR (lapela metfilica voltada para 
o lado de fora da placa) e do diodo 
(anel de catodo na extremidade que 
nio aponta para o TIC106B ... ). 
Observar ainda a codifica9ao atri
buida as ilhas perifericas-(nas bor
das da placa), destinadas as co
nex6es extemas, detalhadas a se-
guir ... 

Na fig. 4, as tais conexoes ex
temas. Aten9ao a identificac;ao dos 
terminais dos LEDs ( o catodo -
"K" - ea "pema" mais curta e que 
sai da ~a junto a. um pequeno 
cbanfro existente na lateral do cor-
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po acrilico do LED). 
Observar tambem com 

atenc;iio a identifica~ao dada aos 
segmentos da barra de conetores 
parafus6veis, utilizados para li
gayiio ao sistema el6trico do carro, 
e ao sensor REED. A interpretagiio 
dos c6digos de ligac;ao 6 a seguin
te: 

- I - a chave de ignic;ao convencio
nal 

- B - a bobina de ignic;ao 
- T - a "terra" (negativo ou chassis 

do vefculo) 
- R - ao sensor REED 
- R - ao sensor REED 

Notar a necessidade de fiac;ao 
de born calibre entre os pontos "B" 
e "I" da placa, e os respectivos 
segmentos da barra de conetores, j6 
que tais setores serao percorridos 
por substaJicial corrente. Os demais 
fios (inclusive os usados para even
tual ligac;ao "remota" dos dois 
LEDs) podem ser finos (cabinho 
isolado n!! 22 ou mesmo n2 24 ... ) . 

INSTALAvAO E USO 

A interligac;iio do rn6dulo 
CHIGS com o sistema de ignic;ao 
normal do vefculo es~ esquemati
zada na fig. 5. Observar que o RE
ED pode (no geral dcvc ... ) ser ins
talado remotamente, onde for con
veniente para ut:iliz.ac;ao e "escon
dimento". 

0 fundamental 6 identificar 
no sistema el6trico original do car
ro, os pontos de ligac;ao "T" e 
0 B". Para tanto, observar a fig. 6: 
simplesmente o fio que normalmen
te ia da "safda" da cbave de ig
nic;ao original a bobina de ignic;ao 
deve ser int.euompido (cortado), de 
prefer@ncia num ponto onde nao 
haja "acesso visual" clireto, para 
que um ladriio mais esperto e com 
bom conhecimento de fiac;iio de 
carros, niio tenba como "refazer" o 
percurso. Ap6s este corte, a parte 
do fio que vai a chave 6 o "I" e a 
parte que vai a bobina 6 - obvia
mente - o "B ". Como os lad.roes 
nonnalmente usam "micha" (chave 
falsa) ou fazem ligac;ao clireta sim
plesmente puxando e emendando os 
fios que originalmente estavam li
gados a traseira do " miolo" da 

~ 
C .. NE IGNICAO 

REED 

E9CONOIOO 
ATRAS 00 
PAINEL 

"fechadura" de ignic;ao, 6 IM
PORT ANTE que nessa regiao do 
circuito, nada seja mudado, para 
nao dar "pistas" ao larapio. 

A placa do circuito da CHIGS 
pode ser fixada em qualquer ponto, 
bem esconclidinho da vista, nao es
quecendo de puxar tamb6m a (facil) 
ligac;ao de "terra" (ponto "T") a 
qualquer localizac;ao pr6xima dos 
chassis (negativo) do vefculo. Se o 
circuito for instalado sem caixa (fl
ea mais facil de escooder ... ) 
conv6m recobrir os dois lados da 
placa com spray plastificante (pode 
ser encontrado em papelarias ou em 
casas de tintas) de modo a proteg~
lo contra a corrosao e outros agen
tes nocivos comuns own " ambien
te" automotivo... Outra coisa: a 
instala1rao sem caixa exige ainda 
que se tome cuidados para que as 
pistas cobreadas do Impresso nao 
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Fig. 5 

fac;am contato com partes metalicas 
do vefculo. Se isso ocorrer, pode 
"sair fumac;a" . Use, entao , afasta
dores de borracha, fibra -ou plasti
co, por prevenc;ao ... 

Os dois LEDs poderao ficar 
no painel do vefculo ( em furinhos 
especialmente feitos), ou num 
sub-painel fixado sobre ou sob o 
painel. Os modemos acabatnentos 
totalmente em plruitico dos paineis 
dos carros facilitam muito a insta
la~ao e eventual furac;ao. 0 REED 
pode ser fixado com cola de epoxy, 
em q ualquer ponto aln1s do painel 
p16stico do carro (certarnente o 
usuruio devera memorizar bem tal 
localizac;ao, o que nao 6 diffcil para 
qualquer pessoa com um Q.I. supe
rior ao de uma borboleta ... ). 

Depois de instalado, teste o 
sistema: inicialmente, ambos os 
LEDs devem es~ apagados. .Li-

CONOENSAOOR 

IIIASSA 

ALTATENSAO 

CAO OISTRIBUIOOR 
E YELASI 

Fig. 6 
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gando-se a chave de ignigao con
vencional, o LED vennelho acen
de, indicando a "prontidao" do cir
cuito. Em seguida, passando-se o 
pequeno magneto (e facil prender
ser um no chaveiro que nonnalmen
te o motorista porta ... ) sobre a re
giao do painel atrM da qual est.\ 
"enrustido" o REED, o LED ver
~lbo apaga e o verde acende, 
promovendo o percurso normal pa
ra a ignic;ao (pode-se, entao, "a
van9ar" o giro da chave, dando a 
partida no motor ... ) . 

Um interessante ponto "psi
col6gico" a se notar e que, estando 
os LEDs monitores bem 6bvios 
no painel do carro (ou em qualquer 
outro ponto de facil visualizac;ao 
direta por alguem no posto do mo
torista ... ), se um ladrao usar uma 
"micha" , ou mesmo se fizer uma 
ligac;ao direta A traseira da chave de 
ignic;ao normal, alem do ve(culo 
obviamente, "nao _pegar", o ime
diato acendimento do LED venne
lho "alarmara" o safado, cuja linha 
de pensamento sera, certamente, a 
seguinte: 

" - Liguei o carro, o motor nao 
reagiu, e essa " luzinha" acen
deu ... ! Aqui tern " coisa", e melhor 
eu me " mandar'' .. . 

0 0 0 0 0 

Para os etemos "muquiranas''· 
OU "duroes", e possfvel (com uma 
reduc;ao na sofisticac;ao, mas nao na 
efici~ncia ... ) substituir-se o sistema 
REED/imli por um acionamento por 
micro-interruptor de pressao. Este 
podera ser instaJado em qualquer 
cantinho (quanto mais "improva
vel", melhor ... ), sendo ligado aos 
pontos "R-R" do circuito, por um 
par de fios fininhos, bem escondi
dos tarnbem! Em qualquer caso, a 
ordem das a96es do usuario sera 
sempre a seguinte: 

- Da-se o primeiro giro na chave de 
igni<;:lio normal (LED vermelbo 
acende). 

- Passa-se o irna sobre a Jocalizagao 
secreta do REED ( ou aperta-se o 
micro-switch, onde e]a estiver) -
(LED vermelho apaga e LED 
verde acende). 

- Progride-se o giro da chave con
vencional, dando a partida. 

~ Ao desligar-se o carro, tudo flea 
" resetado" , pronto para outra ... 
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Caca-Tesouro(De
tetor de Metaisll)~----------t 
AO MESMO TEMPO UM APERFEJC()AIENTO E UMA salPUFICACAO 
AO DETETOR DE IIETAIS MOSTRADO ORIGINALMENTE EM APE Ne 
10! AGORA DOTADO DE UM SENSiVEL INDICADOR " VISUAL" (V.U. 
OU GALVANOMETRO), 0 CACA-TESOURO GANHA MUITO EM SEN
SIBILIDADE E PRATICIOADE NO USO, CONSEGUINDO SIMULTA
NEAMENTE A FACANHA OE BASEAR-SE EM APENAS UII TRANSIS
TOR COMUM, NUMA MONTAGEM EXTREMAMENTE SIMPLES, FACIL, 
OE BAIXO CUSTOI "MIL" UTILIZACOES (SERIAS OU "AVENTUREI
RAS") PARA UM PROJETO REALMENTE FASCINANTE, AO ALCAN
CE DE QUALQUER PRINCIPIANTEI 

Conforme diz o .. lid" af em 
ci.ma, no ja distante o!! 10 de APE 
publicamos um dos projetos que 
mais entusiasmo despertou entre os 
Leitores/Hobbystas, o DETETOR 
DE MET AIS (DEME), cujo KIT, 
segundo inform8.96eS de nossa 
Concessionaria Exclusiva (E
MARK ELETRONICA) tern sido, 
ao longo desses 15 meses, um dos 
mais solicitados! Naquele projeto, 
basicamente a indi~o da presen
'18 de metais enterrados ou "embu
tidos" em paredes era feita por 
meio de um sinaJ sonoro (pelo seu 
"surgimento", pela sua " anu
la~ao" ou pela sua "modifica~o 
em tom" ... ). Apesar de bem sensf
vel e de circuito nao muito comple
xo, os ajustes do ponto ideal de 
funcionameoto do DEME exigiam 
certa "paci!ncia" e born senso, 
al~m de que, a pr6pria "interpre
ta~o" do sinal emitido (e das suas 
varia~6es ... ) exigia um certo " trei
nameoto" auditivo ... 

Sem invalidar aquele projeto 
(que continua util, pratico e viavel , 
sob muitos aspectos ... ) nossa Equi
pe T6cnica criou uma nova versao, 
deoominando-a CA<;A-TESOURO 
(CA TE), ou DETETOR DE ME
T AIS Il, para configurar a serie ... 
O pooto mais marcante do CATE e 
a extrema simplifica~o circuital 

(inclusive funcionamento por um 
priodpio diferente daquele adotado' 
no DEME ... ), cuja estrutura e ba
seada em um linioo componente 
ativo, um unico transfstor comum 
de RF, roais "uma duz.ia" de com
ponentes baratos e e ncontraveis fa
cilmente ... Outro ponto de diferen
cia~o (como rela~o ao DEME) e 
a indicac;ao da presen~a do metal 
detetado, feita agora "visualmen
te", pelo deslocamento do ponteiro 
de um galvanometro (podendo ser 
usado um V.U. de baixo preyo), o 
que, alem de facilitar enormemente 
a interpretac;ao, possibilita um au
mento "relati vo" oa seosibilidade 
geral ( ~ muito mais ficil ver um 
pequeno deslocamento num pontei
ro sobre escala graduada, do que 
perceber, auditivameole, uma va
riac;ao de algumas dezenas de hertz. 
num sinal sonoro indicativo ... ):· 

0 nome "CA<:;.A - TESOU
RO" e uma 6bvia brincadeira (nin
guem, neobuma situa~o ou c ir
cunstancia, consegue "derrubar" o 
humor da nossa Equipe T6cnica e 
Redatores ... ) jA que, embora ~ 
cameote poss.fvel, nao sera muito 
fAcil encontrar-se algum "tesouro" 
mesmo com o CATE (sonhar, con
tudo, nao ~ proibido ... ). Aplicac;oes 
serias e profissionais, entretanto, 
sao perfeitamente viaveis oa de-

tegao e indicac;ao da presenc;a de 
concentra~6es, blocos ou bbjetos 
metalicos enterrados no solo, sub
mersos em agua, embutidos em pa
redes de alvenaria ou concreto (en
fim: metal num meio oao metj)i.. 
co ... ). 

Levando-se em conta a incrf
vel simplicidade do circuito, pode
mos considerar a sensibilidade do 
CA TE como DDito boa, mais do 
que suficiente para as utiliza~6es 
"reais" que se pretenda dar ao dis
positivo ! Enfim: um aparelho sofis
ticado, cuja constru~o, porem, esta 
no nfvel de conhecimento e pratica 
mesmo de qualquer iniciante em 
Eletronica ... 

CARACTERiSTICAS 

- Circuito de dete~o de corpos ou 
coocentra~6es metalicas pr6x.imas 
(mesmo "embutidos" em meios 
nao metalicos), baseado no 
prindpio da "absor~ao indutiva". 

- Controle: um unico, por poten
ciometro, de "zeramento" do in
dicador visual (galvanometro ou 
V.U.). 

- Detetor: bobina simples, de f~cil 
construc;ao. 

- Indica~ao: por galvanometro 
(V.U), podendo mesmo ser usado 
um instrumento de baixo custo, 
com sensibilidade entre 50 e 
200uA, tanto de "zero central", 
quanto de "zero A esquerda", sem 
problernas ... 

- Alimentac;ao: 9 volts, por bateria 
pequena, sob co\isumo rredio in
ferior a lOmA (grande durabilida
de para a bateria). 

- Alcance/Sensibilidade: muito 
boos (para a simplicidade do cir
cuito ). Nos testes de Laborat6rio, 
uma moeda foi "sentida" a 5 cm 
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40, 

de distancia, um ferro de passar 
roupa foi detetado a 20 cm. e 
massas maiores e dispersas chega
ram a ser indicadas a 40 cm. 

- Operac;ao: portatil e f~cil. O C A
TE pode ser dotado de bobina de 
det~ao com haste longa (para 
prospecc;ao no solo) ou curta (pa
ra prospecc;ao em paredes, caixas, 
uso como seguran9a pessoal - de
~ao de annas portadas por pes
soas, etc.) . 

OCIRCUITO 

A estrutura circuital do CATE 
(ver fig. 1) 6 a afirma93.o do axio
ma: "6 poss!vel fazer-se muita coi
sa com quase nada"! 0 unico 
trans!stor (uma unidade para RF, 
comum, BF494B) trabalha como 
oscilador, em frequSncia relativa-

{
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Fig. I 

mente alta (se o Leitor colocar o 
CA TE funcionando pr6x.imo de um 
radinho, poderao ser ouvidas as in
terferSncias geradas ... ), a partir da 
realimentac;ao fornecida pelo capa
citor entre coletm e emissor ( 470p), 
e cuja sintonia 6 basicamente ·de
terminada pelo conjunto lrC for
mado pela bobina captadora (L) e 
capacitor de ln (no circuito de co
Jetor do BF494B). A base do 
trans{stor 6 desacoplada pelo capa
citor de 150n, recebendo sua pola
rizac;ao via resistor de 47K em serie 
com o unico ajuste - potencidmetro 
tamb6m de 47K, atrav6s do qual 
podemos colocar o circuito exata
mente no ponto ideal de funciona
mento. 

Com o circuito oscilando 
normalmente, a tensao presente no 
emissor do BF494B (medida sobre 

Fig. 2 

Fig. 3 

o resistor de 1K2 e capacitor de 
220n) 6 relativamente baixa, igual 
ou inferior li metade da tensao geral 
da alimentac;ao. J~ se a bobina de 
captac;ao (L) for aproximada de um 
corpo metAfico, "linhas de fo~a" 
do campo eletro-magm5tico t!mitido 
sao fo~osamente "absorvidas" por 
essa massa metfilica, reduzindo o 
regime da oscilac;ao, com o que a 
tensiio media oo emissor se eleva! 

Atrav6s da rede R-C fonnada 
pelo :resistor de 470R mais o capa
citor eletrol!tico de lu, essa va
ria9ao positiva de tensao 6 "oorma
liz.ada" e entao entregue ao circuito 
de medic;ao/iodica~ao. Este 6 for
mado pelo pr6prio galvanometro 
(V.U.) , cujo lado oegativo es~ li
gado a um ponto de "meia tensao" 
( com rela9ao li alimenta~iio total) 
fonnado pelo divisor estruturado 
com dois res is tores de l K. 0 resis
tor de 150R, em serie com o ins
trumento, limita a corrente dispon!
vel oesse es~gio, de modo a impe
dir danos do galvandmetro, caso 
ocorram ''surtos" muito fortes de 
sinal. Por outro lado, o conjunto de 
diodos I N4148 em anti-paralelo 
com o instrumento, lim.ita automati
camente a excursao de teosao nos 
terminais do V.U. (nada "maior" 
do que aproximadamente 0,7V po
der~ no caso, "pressionar" o gal
vanometro ). 

Ajustando-se cuidadosamente 
a polariza~ao do transfstor oscila
dor ( via poteociometro de 47K), 
podemos fazer com que a tensao de 
"repouso" no emisaor do dito 
transistor estabilize-se em valor 
identico li metade da alimentac;ao, 
com o que o indicador mante.ra seu 
pooteiro em "zero" (niio importan
do, oo caso, se o instrumento 6 do 
tipo " zero central" ou "zero ~ es
querda"), 0 que facilita enorme-

. mente o ajuste! A partir da(, qual
quer "coisinha" metAfica que a bo
bina detetora "sentir" nas suas 
proidmidades, causara uma nftida 
deflexiio positiva no pooteiro, vis{
vel mesmo que anguJannente muito 
pequeoa, o que incremeota bastante 
a sensibilidade "interpretativa" do 
CATE! 

Os capacitores de 10n a IOOu 
" baipassam" e desacoplam a bate
ria de alimentac;ao, evitando que 
sua impedfulcia natural (e tamMm 
as inevi~veis ~ na sua 
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LIST A DE PECAS 

• 1 - Transfstor BF494B (evite 
equivalSncias) 

• 2 - Diodos 1N4148 ou equiva-
lentes 

• l - Res istor 150R x 1/4 watt 
• 1 - Resis tor 470R x 1/4 wan 
• 2 - Resis tores lK x 1/4 watt 
• 1 - Resistor l K2 x l/4 watt 
• 1 - Resistor 47K x l/4 watt 
• l - PotenciOmetro 47K 
• l - Capacitor (disco cerfunico 

OU plate) 470p 
• l - Capacitor (disco cerfunico, 

plate OU poliester) l n 
• 1 - Capacitor (poliester) 1 On 
• l - Capacitor (poli~ter) 150n 
• 1 - Capacitor (poliester) 220n 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) lu 

X 40v 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

lOOu x 16V 
• l - V.U. (galvanometro de ~ 

bina m6vel) qualquer, com 
sensibilidade entre 50uA e 
200uA. Pode ser usado tan
to um V. U. comum ("zero 
A esquerda") como Y.U.s 
tipo " sintonia" ("zero cen
tral"). 

• - 17 metros de fio de cobre 
esmaltado n!? 26 (para a 
confec9io da bobina senso
ra). 

e 

• l - Intenuptor simples (chave 
H-H standart OU mini) 

• 1 - "Clip" para bateria de 9 
volts. 

• 1 - Placa de Circuito lmpresso 
especCfica para a montagem 
(6,6 x 2, 7 cm.). 

• - Fio e solda para as li
ga~oes. 

OPCIONAJS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a moo
tagem. Sugesr.ao: "Patola" 
mod. PB! 12 ( 12,3 x 8,5 x 
5,2 cm.) 

• 1 - Knob para o potenci6metro 
• - Fita adesiva forte ("cre

pe") para fonnata~ao da 
bobina 

• - Material para a forma e im
plementa9io da bobina: 
madeira, pregos, duas pla
cas de plA.stico ou fibra 
com 15 x 15 cm., etc. 

• - Material para fixa~ da 
bobina: haste de PVC ou 
madeira (ate um cabo de 
vassoura que a bruxa lar
gou, servira ... ), par de bra
~adeiras (de condu(te), ma
oopla plA.stica (de guidao 
de bicicleta ou "de fot6gra
fo "), etc. 

• - Parafusos, porcas, etc. 

0 

L-0 

V.U.IOU )IAI 
50- 200.,IIA 

impedfulcia ao longo do uso ... ) ve
nha a interferir ou desestabilizar o 
funcionamento do circuito. 0..con
sumo medio geral de corrente 6 
muito baixo (menor do que lOmA), 
garantindo uma longa vida ,litil A 
bateria ... 

OS COMPONENTES 

0 transfstor BF494B nao ad
mite equivaltSncias (em tese, e las 
podcriam ser tentadas, mas isso 
inevitavelmente levaria A reestrutu
ra9Ao dos valores de quase todos os 
componentes passivos da ~o os
ciladora). Os diodos podem ser 
substitufdos por lN914, 1N4001, 
etc. Os valores dos resistores e ca
pacitores devem ser respeitados, 
para que os ajustes fina.is do circui
to nao fiquem " imposs(veis" ... 

Lembrar que o BF494B, os 
diodos e os capacitores eletrolfti
cos, sao compooentes polarizados, 
tendo portanto seus tennina.is po
si¢es cert.as e linicas para serem 
ligados ao circuito... Quern liver 
dlividas quanto A ideotifica~ao dos 
ditos termina.is, dcve consultar o 
T ABELAO APE, nas busca das 
necessruias inforrna~s "visua.is" 
a respeito... Tambem no TA
BELAO o Leitor/Hobbysta princi
piante encont:ra.ra a " pista" para ler 
corretarnente os valores de resisto
res e capacitores comuns ... 

A bobina captadora ("L", aa 
fig. 1) devera ser confeccionada 
pelo montador (o que nao apresen
tara a menor dificuldade ... ) , de 
acordo com as infonna~oes fome
cidas mais adiante. 

Especificarneote quanto ao 
galvanometro, sao muitas as possi
bilidades: usar-se um rnicroam
penmetro mcsmo (sensibilidade de 
50uA ou l OOuA), o que, apesar de 
altamente profissional e "bonito", 
sa.i muito caro, ou enr.ao apelar-se 
para esses V.U.s , baratos (encon
traveis As vezes ate nos "sucatei
ros" de eletronica ... ), qualquer que 
seja o tipo de escala existente por 
trAs do ponteiro, "zero central", 
"zero A esquerda", tipo "horizon
tal" ou "vertical", qualquer tama
nho (a maioria dos V.U.s apresenta 
sensibilidade dentro da faixa reco
mendada para uti.I.i.zayao no CA
TE ... ). 
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AMONTAGEM 

A fig. 2 mostra. em tamanho 
natural, o Jay out do padriio co
breado do Circuito Impresso es
pecffico para a montagem do CA
TE... Como siio poucos os compo
nentes , tambem sao poucas e sim
ples as pistas e configura9('>es, faci
litando a vida do iniciante, ainda 
sem muita pratica na confecc;iio de 
placas. Quern optar, entretanto, pe
la aquis ic;ao do CA TE na fonna de 
KIT completo (ver Cupom/Pedido 
em outra pcigina da APE ... ) rece
bera a plaquinha jii pronta, furada, 
protegida por vemiz, e (e uma ver
dadeira " moleza" ... ) o posiciona
mento e codificac;iio dos componen
tes demarcados em silk-screen, pelo 
lado niio cobreado! Para aqueles 
que estiio dando seus primeiros 
passos no fan~tico Universo da 
Eletr6nica Pratica, recomendamos, 
antes de comec;ar a "queimar" os 
dedos no ferro de soldar, wna leitu
ra atenta As INSTRU<;;6ES G& 
RAIS PARA AS MONfAGENS 
(junto ao tambem importante TA
BELA 0, sempre na "entrada" de 
todo exemplar de APE ... ). 

A fig. 3 dii o "mapa" da mon
tagem, com todos os principais 
componentes claramente estilizados 
no lado niio cobreado da placa ( e o 
que . chamamos "chapeacfo" ... ). 
A TEN<,;AO A posic;iio do transfstor 
e diodos (respectivamente referen
ciadas pelo lado chato e pelos aneis 

de catodo ... ) bem como A polarida
de dos capacitores eletrolfticos 
(normalmente vem marcada sobre o 
componente, alem de - como in
fonnac;iio complementar - o termi
nal positivo ser nonnalmente o 
ma.is longo ... ). CUIDADO tambem 
para niio trocar posic;oes/valores 
dos demais componentes. 

0 corte daquele "porco-espi
nho" de terminais, pelo !ado co
b reado, apenas deve ser feito dt>
pois de todos os componentes sol
dados e rigorosamente conferidos 
(ainda dii para dessoldar e reapro
veitar um componente cujo posi
cionamento se verificou emSneo, se 
os seus terminais estiverem fnte
gros... Com as pernas "amputa
das", contudo, esse tipo de cor
re<;iio fica bem mais diffcil ... ). 

Terminada e conferida a pla
ca, podemos passar As ligac;oes e:x
temas, diagramadas com clareza na ~ 
fig. 4 (onde a plaquinha continua 
vista pelo !ado dos componentes 
- nio c:obreado). Observar, com es
pecial ATEN<,;AO, os seguiotes 
pontos: 

- Ligac;oes ao potenci6metro (e vis
to pela traseira, na figura). 

- Polaridade da alimentac;ao (fio 
'YelllleJho do "clip" e o positivo, 
e fio preen o oegativo). 

- Notar que o galvan6metro ou 
V.U. e um instrumento tambem 
polarizado. A ligac;ao dos seus 
terminais positivo ( +) e negativo 
(-) deve ser feita de acordo com 

FI0/ 8oetNA 

as indica~oes da figura. 
- As liga~oes da bobina podem ser 

feitas por tiltimo (a confecc;iio da 
dita cuja sera detalbada adian
te ... ). 

Conclufda essa fase, tudo de
ve ser novamente conferido, mas 
ainda niio deve ser colocada a bate
ria no "clip" ... 

CONFECCAO DA BOBINA 

Por tratar-se de um importante 
componente, e forc;osamente de 
confecc;iio "caseira", a bobioa me
rece explicac;oes detalhadas (fig. 
5). 

Precisamos obter, ao final, 
uma bobina circular, com diametro 
intemo de 12,5 cm., (ver LIST A 
DE PE<;AS). Como nao t muito 
fiicil arranjar-se uma forma circular 
com essa exata di.rnensiio, podemos 
recorrer a elementos bcisicos de 
geometria, "transfonnando" provi
soriamente o cCrculo num quadrado, 
de id~ntico perfmetro (duas ou tr!s 
continhas, usando "PI" , e chega
mos iii ... ). Assim, um quadrado de 
madeira, com 4 pregos situados nos 
vertfces de um quadrado com 9,8 
cm. de lado, dara uma conveniente 
foona para o enrolamento do fio ! 

Enroladas as 40 voltas, a bo
bina pode ser retirada dos pre
gos/guias, pre-:fixada com alguns 
antis de fita "crepe" e, finalmente, 
" arredondada" A mao, sem proble
mas (nao e importante que O cfrculo 
fique absolutamente perf~ito ... ). 

lli!,ll-1 
Ola .....--J-7 

l'"ITA 
AOESIVA 

9,. II l'tt£80S 

_l - o---~,r. L1- 1~11WlEltA 
-9,a-

/ 7 
PLUTICO __,/ ~ 
OOFIIRA ~-----~~ ......... ~/ 7 ) 

BOBINA Fig. 5 



39 
MONTAGEM 137- CA«;A-TESOURO (DETETOR DE METAIS II) 

A fig. 5 mostra tambem como 
podemos construir uma pratica es
trutura de suporte e fuca~ao para a 
bobina: basta "ensanduicM-la" en
tre duas placas (15 x 15 cm.) de 
plru.tico rijo, f6nnica, fibra (dura
t.ex), etc. Procu.rar, nessa estrutura, 
oio wmr parafusos metMicos nas 
fixa9('>es ... Tudo pode ser feito (a 
bobina e leve e permit.e isso ... ) 
atraves de cola OU metodos "nao 
metMicosv de fixayao... A baste 
(inclinada ou perpendicular, de
pendendo da utilizayao pretendida -
ver fig. 7, mais A frent.e . .. ) pode 
entao ser futada ao centro do .. san_ 
dwche", conforme ilus tra a figu
ra. .. 

A CAIXA/A.UTILIZA«;AO 

Na fig. 6 temos algumas su
gestoes para o lay out final do CA
TE, acomodado confortavelment.e 
nwn cootaintt padronizado 
(tambem podem ser usadas outras 
caixas, desde que apresent.em di
mensoes com_patf'veis ... ) , most:rado 
em frente e verso. 

Observar, nas "costas" da 
caix.a, a pratica possibilidade de fi.
xa930 da haste via duas bra~adeiras 
metMicas comuns (serao encontra
das em lojas de ferragens ou de ma
teriais de constru~ao). 

Na parte frontal, alem do 
mostrador do V . U. (procurar wn 
posicionamento que pennita flicil e 
confortlivel .. leitura" ... ), ficarn o 

.. . .. 

,--CAIXA "P,\TOl.A" 
Pl llt 

l lt.S•U•U-1 

'O 

potenci6metro de ajuste e a chave 
interruptora geral. Numa das late
rais pode ser feito wn furinbo para 
a passagem dos fios que vao A bo-
bina sensora... • 

•••••• 
A u~o do CATE e mui-

to simples... Depois de tudo arran
jado, a bateria deve ser conetada ao 
respectivo "clip" ... Cbave geral li
gada, observar o pont.eiro do gal
vandmetro. Se este nao estiver no 
"zero" (como provavelmente nao 
estara ... ) o pot.encidmetro deve ser 
acionado, lentament.e, ate obter-se 
o "reramento". Pronto! 0 CATEjci 
estara pronto para a "briga" ... 
Aproxime a bobina sensora de uma 
massa metlilica e a deflexao do 
ponteiro indicara (proporcional
mente A massa do objeto: uma te
soura dA uma deflexiio pequeoa, wn 
ferro de passar roupa dl1 uma de
flexao maior, e assim por diante ... ). 

"CATE" 

MANOPl.A 
0£ 

FOTOIRAl'O 

. : . :~ YE'.LHA MCA PIIIAB, 

. . . 
COM 150 QUILOS 0£ 

OUROI 

&IIM;Al)EIIUI 

Fag. 6 

Se a montagem toi feita corre
tament.e, e o ajuste de "zero" foi 
feito com cuidado(a bobina sensora 
Longe de qualquer massa metMica, 
durante tal ajuste ... ), provavelmen
te desligando-se e ligando-se no
vamente o CA TE, niio havera a ne
cessidade de outro ajuste, j a que o 
ponteiro nonnalmente repousara no 
"zero" ... Ao longo do uso, ou em 
situa~oes es_peciais, o ponteiro pode 
0 sair do zero", na sua condi9ao de 
repouso ... Nenbum problema: basta 
agir atraves do potenciometro, re
calibrando o CATE! 

A fig. 7 dc1 duas amostras de 
utiliza9iio, com o dispositivo dota
do de haste longa (inclinada) ou 
curta (perpendicular) , respectiva
mente apropriadas para prospec9ao 
no solo ou em paredes. Tambem na 
figura vemos o posicionamento su
gerido para a manopla (que pennite 
uma utiliza~ao confortavel e er-

.. .. 
• • •• ;: . ♦ .. , . .. :· ,··.· . 

. . -·: . .. · ·. ·. 

Fig. 7 
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gonOmica do CA TE ... ). 
EM TEMPO: aquele neg6cio 

de "area pirata" insinuado na figu
ra e - obviamente - brincadeiri
nha . .. Hoje em dia quern leva (e es
conde ... ) o ouro nao saos os pira
tas .•. Sao "voe& sabem quem". 

CONSIDERACOES 

Nao se enganem pela si.tnpli
cidade do circuito do CA TE ... Ele 
e aitico e nao admite muitas expe
rimentac;6es ou modificac;oes (quern 
quiser que as fa9&, por sua conta e 
risco ... ). 

Para suprir, cootudo, algumas 
possibilidades (ou necessidades) de 
modificac;oes, af vao instruc;oes es
pecCficas e dados complementares: 
- Se for muito dificO obter o "ze.. 

ramento" no V.U., pode ser ten
tada a rnodifi~o do valor do 
resistor fixo de hue do BF494B 
(original 47K), dentro da faixa 
que vai de lOK ate IOOK (fazer 
essa eventual modificac;ii.o "por 
degraus", verificando o funcio
namento a cada experi~ncia ... ). 

- Dependendo do ganho do trans(s-

LETRON LIVROS 

tor utiliz.ado, pode ser necessruia 
a modifi~ao experimental do 
valor do capacitor entre oolewr e 
emiaaor (original 470p), situan
do-se tais alterac;oes dentro da 
faixa que vai de 220p a l n. Todos 
os BF494B que experimentamos 
no nosso prot6t:ipo, funcionaram 
perfeitamente com os valores ge
rais indicados no esquema (fig. 
1), entretanto, nunca se sabe, com 
outros trans!stores (BF494 "sem 
letra" ou "com outra letra", que 
nlio o "B" ... ). 

- Em raros casos, dependendo de 
sensibilidades extremas no V. U. 
obtido, pode ser conveniente a 
modificac;iio do resistor original 
de pro~ii.o (150R). Se isso for 
necessruio, fa93-o cuidadosamen
te, nao esquecendo nunca que a 
func;lio de taI resistor e justarnente 
evitar que o galvanOmetro "v~ pa
ra a cucdia" ... 

- Os "etemos insatisfeitos", que 
desejarem um aumento na sensibi
lidade do CA TE, poderao reduzir 
o valor original do capacitor de 
c:misaor do BF494B (original 
220n), talvez "derrubando-o" 

para 180n ou 150n. Notar, contu
do, que um incremento na sensibi
lidade, quase sempre acarretani 
um aumento na instabilidade que 
se pode esperar do circuito (obri
gando a um redimensionamento 
da pol~o de base, com mo
difica9iio no resistor e potenci6-
metro (ambos originalmente de 
47K) respon~veis por essa pola
rizac;iio. 

- Finalmente, como na verdade a 
frcqoeocia de oscilac;lio do circui
to n!o e um.parfunetro r{gido, de
pendendo de caractensticas de in
dut!ncia especfficas da bobina 
que o Leitor/ Hobbysta confeccio
nar, pode tomar-se conveniente a 
modificac;lio experimental do ca
pacitor de coldor original ( l n), 
dentro da faixa que vai de 470p 
ate ln5 .. . 

Qualquer dessas eventuais 
modificac;oes ou experiSncias deve 
ser feita com cri~rio e born senso, 
observando-se o comportamento do 
circuito a cada pasao, e com tais 
dados decidindo pela melhor confi
gura9iio ... 

ELETRONICA BASICA - TEORIA PRAnCA er, 3.000,00 
do Eletricidode ate Eletronico Digi tol, componentes 
eletronicos, instrumentos e oncilise de circu i tos. 
Coda ossunto i ocompanhado de uma prcitico . 

ELETRONICA DE VIDEO GAME CrJ 3 .000,00 
lnt roduc;oo a jogos eletronicos mic10processodos, tecn,cos 
de progromocoo e consertos. Analise de esquemos 
elelricos do ATAR I e OOISSEY. 

INSTRUMENTOS P/OFICINA ELETRONICA Crf 3.000,00 
Conce1tos, prciticos, unidodes eletricos, oplicos;oes. Multi-
metro, Osciloscopio, Gerador de Sinois, Tester Di· 
gitol, M,crocomputador e disposi tivos d1versos. 

RADIO - TEORIA CONSERTOS Cr t 3 .000,00 
Estudo do receptor, colibrogem e consertos. AM/FM, 
and os medias, on dos curios, estereo, loco-discos, gro
vodor cossete, CD-compact di sc . 

CO COMPACT DISC - TEORIA CONSERTOS CrJ3.000po 
Teorio do grovocoo digital o loser, estcigios do CD 
player, meconica, sistemo ot ico e c,rcuitos . Tecni-
cas de limpezo, conservoi;:oo, ojustes e conser tos . 

CONSTRUA SEU COMPUTADOR CrJ 3.000,00 
Microprocessodor Z - 80 , eletronico ( hardware l e pro
gromoc;oo (software) Projeto do MICRO-GALENA pa
ra t reino de assembly e manutenc;oo de micros . 

MANUTENCAO DE MICROS Crf 3.000,00 
Instrumentos e tecnicos: tester est6tico, LSA, ono
lisodor de ossinoturo, ROM de debugging, posso-a-posso, 
coc;odor de enderec;o, porto movel, prove lcigi co. 

CIRCUITOS DE IIICROS Cr.J 3.500,00 
Analise dos c1rcuI tos do MSX (HOT BIT /EXPERT), TK, 
TRS- 80 (CP 500l, APPLE, IBM-XT. Inclui micropro
cessod6res, mopes de mem6rio, conectores e perifericos 

TELEVISAO- CORES/PRETO BRANCO CrJ 3.000,00 PERIFERICOS PARA MICROS Cr.J 3.ooopo 
Princip,os de tronsmissoo e circuitos do receptor. Oe
feitos mols usuals, locollzociio de estcigio defe,
tuoso, tecnicos de conserto e coli brogem. 

VIDEO-CASSETE- T£0R/A CONSERTOS Cr.J 3.000,00 
Aspectos teciricos e descric;iio de circui tos. Tome 
coma base o original NTSC e versoo PAL-M. Te _ 
oria, tecnicos de conserto e tronscodificac;oo. 

ELETRONICA DIGITAL CrJ 3 .000,00 
do Lcigico ate sistemos microprocessodos, com o pllca_ 
c;ois em diversas areas: televisoo, video - cossete , 
video oome, computodor e Eletronico Industrial. 

Teorio, especif,cocoes, corocteristicos, podroes, 1nteroc;iio 
com o micro e oplicocou. Interfaces, conectores 
de eJtponsoo dos principoi s micros. 

SO ATENDEMOS COM PA6AMENTO ANTECIPA 
DO ATRAVES OE VALE POSTAL PARA AGE N -
CIA CE NTRAL - S P OU CHEQUE NOMINAL A 
EMARk ELETRONICA COMERCIAL L TOA . RUA 
GENERAL OSORIO, 185 CEP. 01213 - SAO PAULO-SP 
-t CrS 550,00 PARA OESPESA DE CORRE 10. 



ESPECIAL construa 
e instale captadores p/ 
violoes e guitarras 

0 enorme sucesso do primelro "ESPECIAL" de APE (CONSTRUA E INST ALE - CORRE
TAMENTE • SUA ANTENA DE UHF-TV - APE n9 20) "abrlu as portas" para uma Ql?rigat6na 
continuldade na publlca~o de encartes com temas deflnldosl Aqul estj o aegundo ESPE
CIAL: CONSTRUA E INSTALE CAPTAOORES P/VIOLOES E GUITARRAS, abordando um te
ma que lnteressa partlculannente a multoa dos Leltore.s/Hobbystas, aejam eles dlretamente ln
teresaados em muslca, sejam tecnlcos, lnstaladores ou proffsslonals de montagem ou manu
te~aol 

Na llnguagem simples e dlreta que sempre caracterlzou APE, com llus~oes tambem 
claras e objetlvas, o presente ESPECIAL traz lmportantes e utels lnfonna~oes que pennltlrio 
ao Leltor/Hobbysta reallzar, pratlcamente "do zero", a parte eletroleletronlca de lnstrumentos 
musicals (notadamente gultamls e vloloes), lnclulndo a pr6pria CONSTRUCAO de sensfvels 
captadores, mals a clrcultagem necessarla a sua utillza~io e " casamento" com os slstemas 
convenclonals de ampllfl~I 

Sao nada menos que TAES o~oes, testadas e comprovadas, oferecldas ao Lel
tor/Hobbysta de APE no presente ESPECIAL: um CAPT ADOA MAGNETICO de constru~o 
"caselra" (e bom desempenho), um CAPT ADOA COM ELETRETO (tambem mufto pr6tlco e 
senslvel) e um CAPTADOR OINAMICO (uma barata e eflclente "lmprovl~o" ... ). 

Flquem atentos, pols os " ESPECIAIS" nao viio parar por aqull De quando em quando, 
"pf ntario" outros, sempre que um assunto ou tema especfflco o Justfffcar! 

0 QUE SAO OS CAPT ADORES 
PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 

Os insuumentos musicais de 
qua.lquer tipo, (ja) "primitivos", funcio
nam por princfpios puramente acusticos, 
onde elemcntos como peliculas, cordas, 
fibras, lmunas, etc .. sao colocadas a vi
brar (atraves da percussao. alrito. sopro1 
e tc.), emitindo eotao, para •·audi9io di
reta", os tons ou notas musicais corres
pondenleS .\ sua "afioa~o" ... Moder
name)lte, contudo, com a ineviuivel "xe
relice" da Elctronica em todos os cam
pos das manifcsta~oes humanas. os ins
uumcntos musicais tornaram-se. quase 
todos, "eletricos" ou "eletronfoos"! 
Existem os insuumentos puramente clc
lrooicos, onde desde a gerayiO do som, 
ate a sua conforrnaylio, modula~o. in
tensidade. timbre (e outras importantes 
caracteristicas ... ) sao totalmente provi
denciados por meios eletronicos, de in
crfvel sofistica~iio (caso dos modemos 
teclados, sinteti.zadores, samplers, etc.). 

Numa posiyao intermediruia. con
tudo, subsistem (e isso pennanecera 
por mui1o tempo ... ) os chamados ins
uumentos "eletrificados" ou "semi
acusticos". caso das guit.arras OU violoes 
eletricos, ainda sobejan:iente usados na 

execuyiio de dezenas de generos musi
cais. dos mais tradiciooais aos mais 
avanyados ... E justamcnle nessa impor
tante categoria de instrumentos que sur
ge a neccssidadc dos chamados C AP
T ADORES. ou seja: tra.osdutorcs capa
zes de transfonnar ou (como cliz o nome 
tecn1'co da "coisa" ... ) "tradu7ir" mani
festa~oes purameote acusticas (energia 
mecanica) em sinais clelricos que pos
sam ser confortavel e apropriadamente 
"manipulados" por amplificadorcs, mo
dificadores. samplers, etc. 

No fundo, os captadores nao sao 
mais do quc microfones com desenho 
especrfico para a fun~o " musical", com 
caracteristicas eletro-mecanicas que 
permitem o facil "casamento" do trans
dutor com o "corpo" do instrumento! 
Assim. usando microfones convencio
nais, atraves de simples adaptayoes, po
demos facilmente improvisar captadores 
de boa eficiencia (ainda que visualmente 
nao Ciquem tao "bonitos" quanto capta
dores mesmo ... ). E tern mais: conhecen
do os principios de funcionamento de 
certos tipos de microfone (ootadameote 
os do tipo magnetico ou "dirnimico" ... ). 
podemos a te "fabricar" microfones es
pecificos para uso corno captadores em 
insuumentos musicais! A "coisa" nada 
tern de dificn, muito pelo contrario! 

OEDITOR 

Conforme ja sc tomou norrna nos 
nossos ESPECIAIS (e em aJgumas 
Se¢es de abordagem pratica imediat.a, 
de APE ... ), as explicayoes aqui serio ba
seadas to talmente nas figuras, e ordena
das de maneira 16gica e dire ta, facilitan
do a interpretayao de cada item ou pro
videncia ... De qualquer modo, quern li
ver duvidas "sobrando" ao final, tern 
como canaJ d~ comunicagio a S~ao do 
CORREIO TECNICO para solicitar in
fonnagoes ou aconselhamento adiciooal. 
Vamos que vamos ... 
· FIG. 1 - CONSTRUINDO UM 

CAPTADOR MAGNETICO PARA 
GUITARRA - Um captador desse 
genero pode ser totalmente " feito em 
casa", exigindo para Lanto apenas ma
teriais de facil obtengiio, e - naturaJ
mente - alguma "mio de obra", alem 
de ferrament.al basico (nada que o Lei
tor/Hobbysta provavelmente ja oiio 
possua, na sua caixa de ferramenlas ou 
"suca1.a·· ... ). 0 ponto fundamental ea 
obtengao dos magnetos (imis) essen 
ciais ao "miolo" do captador: seriio 
oecessa.rios trcs imas, de preferencia 
rcdondos (ciJindricos), com diametro 
tao pr6ximo quanto poss{vel de 1,5 
cm., e uma aJtura em tomo de 1,0 cm. 
cadl . Uma "fonte" 6bvia desses mag
netos sio pequenos aho-falantes inuti-
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li.za.dos, quc podcm ate se.r obtidos a 
p~ irris6rio, cm "sucateiros" de 
material eletro-eletrdnico. Obtidos os 
3 imas, estes devem scr colados (usar 
cola forte, tipo "Araldite" ou "Super 
Bonder") sobre um substrato de fcno
lite (Circuito Impresso "virgem"), 
medindo 6,5 x 3,0 cm. Confonne mos
tra a figura 1-A, com o !ado cobrcado 
do substrato por baixo. 

- PIG. 1-B - 0 csp~amento cntrc o 
c:eotro dos magnetos (os t~s devem 
ficar allnhados) deve situar-se cm tor
no de 2,0 cm. Uma vez fixados os 
imas, o Leitor/Hobbysta deve provi
denciar cerca de 15 metros de fio de 
cobre esmaJtado n!! 30 (ou n!! 32) e en
rolar 100 voltas do dito fio em tomo 
do trio de magnetos, confoane mostra 
a figura. Obtidas as 100 cspiras, o 
conjunto deve ser fixado com fita ade
siva ou filetes de cola, aplicados ao 
aglomerado de fios, de modo que a 
bobina mi.o "dcsmonte". Manteoha-se, 
contudo, a superffcie superior dos 
irnas, livre e limpa. 

- FIG. 1-C - A liga~ao eletrica da bobi
na captadora deve ser feita com cabo 
blindado mono, fino, conetando-se a 
"malha" e o "vivo" de tal cabo, indi
ferentemenle aos dois fios/tenninais 
da bobina (nao esquecer de raspar o 
esmalte do fio de cobre, caso contrario 
a liga~iio soldada nao "pegara"). 0 

T 
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terminal ligado A " malha" (fio "terra") 
dcve tambem ser ligado (um pequeno 
peda~o de fio isolado serve para isso) 
por solda ll base cobrcada do-substra
lo. 

- FIG. 2-A - Vista explodida do capta
dor magnetico, cm seu todo. As di
mensoes gcrais nao sao dadas, pois 
tratam-sc de dados ou parfu:netros nio 
afticoa, dependendo muito das pr6-
prias climcnsoes ou forma do tampo do 
instrumento ao qua! o captador va ser 
acoplado. E facil, porcm, inferir as 
dimensoes de cada item, tomando-sc 
como base as medidas do substrato e 
do conjunto de imas/bobina (FIG. 1). 
Como base mecAnica geral da "coisa", 
usamos uma placa retangular de 
alumfnio (ou mesmo lat.a, recortada na 
forma c dimensao convenientes ... ). Pa
ra protec;iio a pa.rte superior do con
junto imas/bobina, um pequeno retan
guJo de borracha (pode ser ate recor
tado de cama.ra de pneu ... ) ou cor~a. 
0 conjunto basico e fechado numa 
especie de caixa de alumfnio ou lata 
(materiais faceis de recortar e "plani
ficar". dobrando-se nos pontos con
venientes, dotada de duas abas para fi
xa~o. Finalmcnte, para fechamento 
"cstetico" do captador, um retanguJo 
de fenolite, f6rrnica ou mesmo phistico 
ngido, contendo uma "janela"centra
da, destinada a receber o topo da "cai-

0 

xa" mctalica que cnvolve o conJUnto 
ima/bobina. Dois parafusos prcndcm 
as abas da caixa a placa de fundo, cn
quanto que quatro outros parafusos 
(cxtemamcnte visfvcis, as suas cabc
~ ... ) fi.xam todo o "sandu!cbc". 01>
servar ainda quc tanto a caixa quanto a 
base gcral do circuito, dcvem ser clc
tricamentc ligados a "terra" do siste
ma ("malha" do cabo blindado de co
nexao do captador), prevenindo com 
isso a cap~o indcsejada de zwnbidos 
ou interfcrencilss outras. Uma vc-z cor
rctamcnte estruturado e f1Jtado. o 
"sanduiche" ficara esteticamente 
aceitavcl, compacto c flI'JJlC, ji apro
priado para instala~iio no instrumcnto. 

- FIG. 2-B - A circuitagcm (simples) 
intcma da guitarra t mostrada, cm cs 
quema, na figura... Notar quc nor
malmente as guitarras usam pelo me
nos dois captadores, e assim o Lci
tor/ Hobbysta dcvcra construir dois 
conjuntos (fig. 1 c 2-A) complctos de 
cap~ao magnetica, para wn perfcito 
descmpenho. No pcqucno circuito de 
comando c cont.role, duas chaves sim
ples (CH - I c CH-2) detenninarao 
qlDl o captador que dcve cntrar cm 
~o. Obscrvar bcm as concxocs dos 
" vivos" (condutor do "miolo" dos ca
bos blindados) e " term" (malha dos 
cabos blindados). Os controles sao 
dois: um para VOLUME e outro para 
a TONALIDADE, ambos executados 
por potcnciometros de lOOK. Um ca
pacitor (pol.i6ster) de 330n perfaz o 
conjunto RC variavel do controlc de 
tonalidade (em seric com o respcctivo 
potenciometro). A saida "S" do sis te
ma e nonnalmente feita atraves do 
apropriado jaque ( tamanho grande), 
interligando ao circuito e cont.roles via 
cabo blindado. 

- FIG. 2-C - lmportantcs aspectos 
"mecanicos" da implemen~ao: como 
siio tr& os magnetos, estes dcvem 
atuar sobrc as cordas do instrumcnto, 
elms a was, ficando fisicamente dis
tnbufdos de acordo com o diagrama. 
QUEM QUISER CONSTRUI R 0 
CAPT A DOR PA RA USO NUM 
CONTRA-BAtxO (4 CORDAS) 
DEVERA USAR DOIS IMAS DE 
DI.A.METRO UM POUCO MAIOR, 
OU ENTAO QUATRO IMAS DE 
DI.A.METRO UM POUCO MENOR 
(PROPORCIONANDO O POSI
CIONAMENTO DE CAPTA<;AO 
DAS CORDAS, RESPECTIVA 
MENTE DUAS A DUAS OU UMA 
A UMA ... ). 

- FIG. 3-A - Ainda quan10 aos aspectos 
·•mecanicos" do sistema: para born 
rendimento e sensiblidade, e importan
te que o topo do captador guarde a 
mcoor disliincia possfvcl - na insta
~ o final - com rcla~ao ao piano das 
cordas do instrumento. Observar gue 
esse ajuste mec8.nico nonnalmentc scra 

----
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feilO pelos parafusos de "micro-posi
cionamento" existentes no cavalete ou 
pente que suportam as extremidades 
das cordas. Essa fcrragem cspecffica e 
nonnalmente vendi<la nas casa espe
cializadas cm cquipamentos para lns
trumentos Musicais. 

- FIG. 3-8 - Para que ocorra uma efi
ciente capta¢o harmonica do som do 
instrumento, no.analmente sAo ne
cessarios dois captadores (confonne ja 
foi dito). Estes devem ser posicionados 
da seguinte forma: um bem pr6ximo 
ao cavalete ou pente (extremidade das 
cordas), destinado i\ capta9ao dos 
harmonicos AGUDOS, e outro junto 
ao fim do bray0 do instrumento (mais 
pr6ximo i\ rona central das cordas), 
para capt.1¢0 dos tons fundamentais, 
mais GRAVES. Musicos mais exigen
les poderao acoplar ate Ires captadores 
(mais um, cm posi¢o central com re
lac;ao aos dois mostrados na figura), 
configurando o necessa.rio chavea
mento (ver FIG. 2-8) de modo a pro
porcionar inumeras possibilidades 
barm6nicas de captac;ao. Ainda na fi. 
gura, vemos as posi9oes tradicionais 
adotadas para os controles (potencio
met:ros e chaves). bem como a locali
z.8?0 pr.hica do jaque de saida. 

Mui:tos dos luthicrs fazem a venda 
dircta do "corpo" do instrumeoto (gui
t.a.rra), sem acabamento, mas j:i corrcta
mente dimensionado para boa afina¢o. 
0 pontos crucial da feitura de uma gui
tarra est.a no vraya cla dita cuja, cujas 
dimensoes, posicionamento, altura e 
afastamento dos· "trnstes" devem obe
decer a rigorosos parametros, sem os 
quais o instrumento desafinara ou pro
porcionara som com distoryoes oao de
sejadas. Se o Leitor/Hobbysta oio for 
um marceneiro muito habilidoso, com 
consistentes conhecirnentos musicais, 
nio coo"6n i:osistir. e melhor e mais sc
guro adquirir a estrutura do instrumento 
ja pronta. .. 

- FIG. 4 - CAPTAIX>R COM ELE
TRETO. PARA VIOLOES - Um 
violao acustico comum -pode ser facil-

mente transformado num born instru
mento eletrico, com a adapta9ao de um 
captador confonne descrito! Trata-se 
do que se convencionou chamar de 
"captador de contato", acoplado ex
temamen~ ao instrumento (que assirn 
nao perde nenhuma das suas carac
teristicas acusticas normais, podendo 
continuar a ser usado como "simples 
violao" ... ). lmaginamos inclusive um 
sistema de foc~io do captador por 
meio de fita adesiva dupla-face, que 
pcnnite sua facil remO!i.ii0, quando se 
queira ... 

- FIG. 4-A - 0 microfone de eletreto. 
Trata-se de um componente transdu
lOr muito eficiente, sensrvel e - princi
palrnente - pcqumo. 0 importante 6 
identificar-se previamente seus termi
nais "vivo" (V) e "terra" (T), clara
mente mostrados na figura. 

- FIG. 4-B - Esquema do captador com 
eletreto. Alem do microfone, o Lei
tor/Hobbysta precisara de um resistor 
de 680R x 1/4 wan, dois capacitores 
de poliester. um de 100n e um de 
220n, mais um potenciometro tipo mi
ni, com chave (do tipo usado nos radi
nhos portateis ... ). 0 circuitinho neces
sita de alimenta~io, sob corrente mui
to baixa, sob tensao de 3 volts, que 
podem ser facilmente obtidos de duas 
pilhas pequenas, ou mini, palito, botao, 
etc. (quanto menores forem as pilhas, 
menor tambem as dimensoes gerais e 
finais do captador ... ). Observar, no es
queminha, a identifica~ao dos fios de 
safda, tambcm com a marca9ao "V" 
(para o "vivo") e "T " (para o "terra"), 
cuja conexao deve ser obrigatoriamen
te feita com cabo blindado. 

- FIG. 4-C - Sugestio para a caixinha 
captadora cm seus aspecto final. No 
centro de uma das faces pode ficar o 
furo necessario i\ passagem do som ao 
microfone. Este deve ser fixado de 
maneira a ficar "embutido" no dito 
furo, bem firrne. Numa das laterais da 
caixinha pode ficar uma fresta, dando 
passagem ao knob de alllayao de po
tenciometro mini. Na mesma face da 
caixa ondc se situa o furo do microfo
ne, devem ser aplicados dois peda,;os 
de fita adesiva dupla- face (pode ser 
obtida em papelarias). Essa fita adesi
va especial, como seu nome indica, 
"cola" dos dois lados, e seu substrato 
e um material plastico flexfvel nao 
muito fino (em tom o de l mm de es
pessura). Bssas caracterlsticas da fita 
permitem um conveniente afastamento 
"ffsico" da caixa/captadora em rel~ao 
i\ superffcie de fixa¢o (corpo de 
violiio, conforme veremos adiante), 
alem de gerar um certo "amorteci
mento" ou isolamento quanto i\s vi
bra9oes transmitidas dirctamente, da 
madeira (do violio) para a caixa cap
tadora. 

- FIG. 4-D - Fi.xando o captador ao 
violao. 0 posicionamento sugerido, 
bem na " bundinha" do instrumento, e 
o mais pratico e 16gico, ficando o dis
posilivo em regiiio que nio atrapalha 
os movimentos narurais do musico du
rante a execuc;ao. Grae;as A fita adesiva 
dupla-face, a f1Xa9io se da por simples 
pressio (desejando tirar o captador de 
la, basta puxar, cuidadosamente, o 
conjunto ... ). 0 cabo blindado, dotado 
na sua extremidade livre de necessario 
plugue, e entiio ligado ao amplificador. 
Tanto a alimentayio do circuitinho in
temo do captador, quanto o pr6prio 
dimensionamento do volume ou sensi
bilidade, sio feitos a partir do aciona
mento do koob do potenciometro mini 
incorporado. A sensibilidade geral e 
muito boa (superior i\ do CAPTA
DOR MAGNETICO P/GUIT ARRA, 
anterionnente descrito), devendo o 
operador ter certo cuidado nos ajustes 
de volume e tonalidade (tanto no pr6-
prio captador, quando no amplificador 
acoplado) para evitar a ocomncia de 
realimentayao acustica (microfonia) 
que se manifesta como um apito agu
do, emitido pelos alto-falantes do dito 
amplificador ... 

- FIG. 5 - CAYf A.DOR DIN.AMICO 
PARA VIOLOES - Uma terceira 
possibilidade de captac;ao, barata e efi
ciente (especial para a eletrifica9ao de 
violoes comuns ... ). l gual ocorre com o 
captador de elctreto, <fescrito no item 
anterior, o CAPT ADOR DIN AMICO 
tambcm nio invalida as naturais pro
pricdades acusticas do ins trumenlO 
(que pode continuar a ser usado como 
"simples violao", sem problemas, 
quando a arnplificayao nao for reque
rida ... ). 

- FIG. 5-A - MuiLos dos Leito
res/Hobbystas devcm ter em casa urn 
velho gravador m.ini-casaetc mono, to
talmente desativado e superado pelos 
modemos e uJtra-port:iteis waDcmcn 
estereo, com equaliz.adores e o "es
cambau" ... Aqueles "arqueol6gicos" 
gravadores usavam, para grava¢o, um 
microfone dinam.ico extemo (os mo
demos g.ravadores usam um minilsculo 
microfone de eletreto, ou "capaciti
vo", embutido no corpo do dito gra
vador ... ), meio " taludo", geralmente 
encapsulado num cilfndro plastico que 
devia ser ligado ao gravador via cabo 
blindado dotado do respecti.vo plu
gue ... Pois bem, 6 justamente ease ve
lho microfone dinamico que esta jun
tando poeira la no fundo da gaveta, 
que nos dara um excelente captador 
para violoes (desde., obviamente, quc o 
ta! microfone esteja funcional ... ). Bas
ta desmontar o m.icrofone, destacando 
a pequena capsula dinam.ica. El,s1 e 
pouco maior que um dcdal (se e que 
alguem ai sabe o que 6 um dcdaJ ... ), 
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que o captador nao aprensenta contro
les pr6prios. Tanto a · sensibilidade, 
quanto a fidelidade, serao muito boas 
(em ponto intermediario, com re~ao 
ao CAPT ADOR MAGNETICO e 
CAPTADOR COM ELETTRETO, ja 
descritos), devendo o operador tomar 
os necessa:rios cuidados com a reali
mentai;ao acustica (microfonia) ja 
mencionados! 

usado com quaJquer dos convenientes 
"modificadores", efeitos ou pedais (dis
torcedores, vibratos, moduladores. pba
sen;, delays, geradores de "envelope". 
compressores, heavy metal, over drive, 
etc.) que os guitarristas tanto gostam. 

- Se, por outro !ado, a ideia for rea1izar 
boas gravai;oes diretas de um solo ou 
acompanhamento de violiio, o CAPT A
DOR COM ELETRETO ou o CAPTA
DOR DINAMICO se prestam muito 
hem, dando cxcelentes resultados, em 
tennos de fidclidade! No caso, nao M ne
cessidade de interveniencia de um ampli
ficador de potencia ... Basta conetar o ca
bo do captador djretamente a eotrada de 
microfone de um born gravador (desde 
um pequeno wa.lkman, ate um sofisticado 
tape-deck. . . ) e "mandar bala", nonnaJ! 
Uma interessante (e profissional ... ) va
riante: se o gravador (tape-dcct) for 
cstereo (como o sao na grande maioria, 
atualmente ... ), pocle-se ligar o cabo do 
captador a entrada de microfone de um 
dos canais, e um microfone comum (para 
a voz) a entrada do outro canal ... A gra
vai;ao resulr.ara com perfeito efeito de se
parai;ao estereo: voz do cantor oum· ca
nal e instrumento no outro, simulando 
perfeitamente um t:rabalho "de estuclio" ... 

Consultando os eJtemplares anterio-
CONSIDERAr6ES FINAJS res de APE (tern nada menos de 24 deles, 

Y dois anos de publica!.<}o mensaJ ... ), o Lei
tor/Hobbysta encontrara im1meros circui-

apresentando, wna face sensora, toda 
perfurada (ou com ranhuras para a en
trada do som captado) e dois fiozinhos 
finos saindo do outro Jado. Aos dois 
fiozinhos (devem ser manuseados com 
cuidado, pois siio frageis ... ) devem ser 
soldados os condutores " vivo" e " ter
ra" de um cabo blindado mono, ft.no e 
flexfvel. Em scguida o Leitor/Hobbys
ta deve obter (em quaJquer supermer
cado ou casa de artigos domesticos ... ) 
um bloco de .espuma de nylon (desses 
que se usa na cozinha, para lavar pra
tos). Com um est.ilete, abre-se um furo 
redondo no centro do taJ bloco de ·es
puma, com dimensoes ligeiramente in
feriores as da ciipsula dinamica. Fi
nalmente, esta e encaixada (e fixada 
com gotinhas de cola nas suas laterais) 
no furo feito no bloco de espuma, pas
sando-se os fios por uma das laterais, 
atraves de furinhos est:rategicamente 
poskionados... Esta pronto o nosso 
captador dinami.co! Basta colar o bloco 
de espuma de nylon a parte interna do 
fundo do corpo do violao, de modo 
que a pequena capsula embutida fique 
apontando bem para o centro da "bo
ca" do violiio ... 

- Quaisquer dos capt.adores construidos de tos e p.rojetos que podem ser usados em 
acordo com as sugestoes descritas no pre- conjunto com as tres ideias ora mostradas, 
seote ESPECIAL, em aplicai;iies especf- pre-amplificadores, amplificadores de cli
ficas, serao muito beneficiados com a in- versos tipos, modificadores e "efeitos" pa
tercalac;ao de um conveoiente pre-ampli- ra guitarra. etc. "Vao· la" (quern nao tiver, 
ficador de potencia). pode solicitar os numeros atrasados atraves 

- 0 CAPTADOR MAGNETICO PARA _ do Cupom/Pedido pr6prio, que est.a por ai, 
GUITARRA pode, perfeitamente, ser em outra pagina da presente APE ... ). 

- PIG . 5- .B - Com o bloco de espuma de 
nylon con ten do a capsula ja posiciona
da, cabo blindado mono conetado aos 
fios da dita capsula, basta ligar, na ou
tra extremidade desse cabo blindado 
um jaque compatfvel (tamanho gran
de), fixando-se o jaque atraves de um 
furo cuidadosameote feito na regiao 
do " bumbum" do violiio! Para utili
~ao do sistema, s6 temos que interli
gar o jaque de saida a entrada de um 
born amplificador para guitarras, via 
cabo blindado (no necessa:rio compri
mento) dotado de plugues pr6prios nas 
duas extremidades ... Todo o controle 
de volume, tonalidade, etc. deve ser 
feito - obviamente - atraves-dos knobs. 
incorporados ao amplificador, uma vez 
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Controle de Volume 
Digital (de Toque) 

FANTASTICO " POTENCl6METRO ELETR6NICO", ACIONADO PELO 
SIMPLES TOQUE DE UM DEDO! PERMITE NADA MENO$ QUE OITO 
.. DEGRAUS" DE VOLUME, ESCALONADOS E SEQUENCIAIS E 
TAMBEM O "ZERAMENTO" DO VOLUME (TUDO POR TOQUE, EM 
CONTATOS SENSiVEIS ... )I PODE SUBSTITUIR DIRETAIIEHTE 
QUALQUER POTENCIQMETRO COMUM, SOFISTICANDO ENORME
MENTE QUALQUER ARRANJO DE AUDIO, DE QUALQUER POTEN
CIAI MONTAGEM FACfLIMA (E QUE NAO USA COMPONENTES ES
PECIAi$ OU RAROS ... ) , ADAPTACAO E INSTALACAO MUITO SIM
PLES! 

Entre a "lista preferencial de 
solicita¢es", filtrada da extensa 
correspondencia que mensalmente 
A PE recebe dos Leitores/Hobbys
tas (obviamente apenas uma ~ o 
dessa quantidade e respondida no 
CORREIO TECNICO, por absolu
ta falta de espa90, mas rigorosa
mente todas as cartas sao lidas, 
analisadas, cadastradas e levadas 
em considera9ao ... ), um dos· proje
tos ou ideias mais solicitados e su
geridas nos liltimos tempos e o de 
um controle d igital de volwne, so
fistica~o de comando que jli existe 
em muitos aparelhos modemos 
(TVs, vfdeos, sistemas de som d igi
talizados, etc.). 

Ap6s a leitura e seleyao das 
cartas, nossa Equipe Tecnica colo
ca em pauta os projetos mais solici
tados e trata de desenvolve-los para 
publica~ao, obedecendo, porem, as 
nonnas OBRIGA TORIAS de APE: 

- 0 projeto final NAO PODE ser 
complicado demais. 

- Todos os componentes utilizados 
DEVEM ser de f.1cil aquisi~ao. 

- Devera ser incorporado ao proje
to, um MfNIMO de ajustes (de 
preferencia NENHUM), para des
complicar a vida do hobbysta. 

- 0 projeto NAO devera requerer, 
para sua finalizayiio ou uso, a 
posse previa de equipamentos ou 
instrumentos raros e caros, com 
oscilosc6pios, frequenc!ometros, 
analisadores especfficos, etc. 
Aqui fazemos uma Revista para 
Hobbystas (em toda a concei
tuayao do termo) e nao para a 
"Sala de Engenharia da NA
SA" ... 

- A instalayaq, adapta~o OU USO 

final do projeto tamMm deverao 
ser T Ao SWPLES quanto possf
vel. 

- 0 custo de implementayao devera 
ser BAIXO (compatfvel com a 
"dureza" do nosso Povo ... ). 

Obedecer a esses mandamen
tos fundamentais, embora ji seja 
um procedimento " automAtico" da 
Equipe, NAO E FACIL! Muitos 
boos projetos, por descumprirem 
um ou outro item dos "ReguJamen
tos", ficam prontinhos, "na gave
ta" (o problema mais frequente e a 
"espera pela disponibilidade real 
de componentes especfficos no 
nosso mercado" ... ), du.mote meses, 
no aguardo da possibilidade de 
"completar" ac; normas de APE pa
ra publicayiio! 

Essas explica¢es destinam-se 
unkamente a "justificar" a relativa 
demora no atendimento, quanto ao 
CONTROLE DE VOLUME DIGI
TAL (DE TOQUE) ... Enquanto 
nao chegamos a um circuito real
mente fu:ociooa1, e que atendesse as 
"nonnas", todos tivemos que espe
rar ... Mas va1eu a pena! Aqui es~ o 
"bichinho", pratico, f~cil, relati
vamente barato, simplfssimo de 
montar, adaptar e usar! Ate seu 
"apelido" (fonnado pelos infcios 
das palavras do seu nome, como 6 
costume aqui ... ) ficou simplitico: 
"COYOD", que soa como um ter
mo russo (lembrando que os produ
tos da tecnologia sovietica, embora 
aparentemente "rusticos", sao 
sempre baratos, duraveis, co~
veis e eficientes ... ). 

Basicamente o COVOD faz o 
que seu nome indica: controla o vo
lume em praticamente qualquer Sis
tema de liudio (a adapta~o e muito. 
flicil, jli que o circuito substitui, di
retamente, o potenciometro original 
destinado a ta1 controle) atraves de 
um sensor que reage ao simples to
que de um dedo do operador! 0 ar
ranjo dos contatos de toque, bas
tante 16gico e pratico, permite con
fortavelmente "subir" o volume, 
em ate 8 "degraus" progressivos e 
sequenciais, alem de, quando se 
queira, o imediato "zeramento" do 
dito volume, tudo monitorado por 
uma barra de LEDs indicadores, 
que visualmente mostra o "grau" 
de ajuste escolhido pelo digitador 
(inclusive o eventual "zerameo
to"). 

As necessidades de alimen
ta~iio do circuito sao mfni.mas (e 
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"flex(veis" ... ), podendo facilmente 
ser suprida pelo proprio aparelho 
ao qua:1 o COVOD v~ ser acoplado 
{expli~oes detalhadas mais adian
te). A instala~ao nlio poderia ser 
ma.is simples: retira-se de "hi" 
aquele "arqueol6gico" potenci6me-
tro rotativo ou deslizante (argb !) e , 
diretameote, ligam-se os tres fios 
de sa(da do COVOD, exatamente 
onde estavam lit;tsirln<: n<: terminpi<: 
do "velbo pot .. ". 

Todos os componentes do 
COVOD siio super-"manjados", 
nao apresentando dificuJdades na 
aquisi~ao. 0 c i.rcuito apresenta 
gnmdc versatilidade e adaptabili-
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dade, inclusive aceitando aJtera~oes 
que pennitirao sua utiliza~o mes
mo em casos aparentemente "fora" 
dos largos parfunetros de acei~iio 
doCOVOD. 

Enfim: uma montagem "na 
medida" para Hobbystas avan~dos 
e experimentadores, apresentando 
t.amMm grande vaJidade para t6cni
cos, instaJadores e projetis
tas (quando aqui diz.emos " hobbys-. 
ta", f~mo-lo na mais amp la 
ace~o: um engenheiro que pen.sa 
como um hobbysta, ~ um hobbysta, 
e por isso mesmo um profissional 
rnais criativo e hfoido do que os 
famosos "engeoheiros de manual". 

Fig. 1 

aqueles que, se Voce roubar deles 
o " livrinho de f6onulas", ficam 
"com a l!ngua pendurada" . .. ) . 

CARACTERISTICAS 

- M6dulo eletronico p/ controle di
. gital de volume, por toque sobre 

contatos sensfveis. 
- Terminais de "Safda" eletrica

mente equivaJentes aos tr!s de um 
potenci6metro comum. 

- Acionamento: "UP" (subida de 
volume) em 8 degraus escalona
dos e sequeociais, e "DOWN" 
atrav~ de "z.eramento" instanta
neo do volume. 

51 
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0 

. 

0 
o -

- Alimenta<;ao 12V x 20mA (na 
verdade, as tolerancias do circuito 
pennitem-lhe funcionar desde sob 
9V), podendo ser proveniente de 
fonte pr6pria ou "roubada" do 
aparelho ao qual vli ser acoplado, 
via resistor/zener (detalhes adian
te). 

- Circuito: simples, baseado em 
component.es comuns e confili
veis. Montagem e ins tala<;ao sim
ples. 

- Altera<;6es: ~ poss(vel a flicil mo
difica<;iio da "curva" . de ate
nua<;iio oferecida pelos 8 "de
graus", e mesmo a imped§ncia to
tal do "polenci6metro eletr6ni
co", pelo redimensionamento de 8 
resistores comuns (VER TEX
TO). 

Ao o o o 

0 

J6 

00 

2 

00 

3 

APE 

25 

00 00 

• 5 

00 

e 

- Monitora<;ao: por barra de LEDs 
(9), sendo um vcrde para indi
ca<;ao de "volume zerado", qua
tro amarclos e quatro -vermelbos 
para indica<;iio dos "degraus" de 
volume escalonados e sequen
ciais .. 

OCIRCUITO 

Apesar das suas fun<;6es 
complexas, o circuito do COVOD 
(fig. 1) ~ paradoxalmente sirr)ples! 
Fugindo do uso de raros (e caros ... ) 
Integrados espec!ficos, tipo conver
sor digital/ana16gico, conjugados a 
complexos amplificadores contro
lados por tensao (VCA), o ammjo 
~ baseado, em sua essencia, num 
"manjad(ssimo" lntegrado C.MOS 

covoo 

00 

7 

0 OK 

e 

Fig. 2 

Fig. 3 

4017 (o que seria dos projetistas e 
hobbystas sem esse " bichi-
nho" ... ?) . Um "companheiro" 
(C.MOS) do 4017, o 4011 t.em dois 
dos seus gm:s (delimitados pelos 
pinos 8-9-10 e 11-12-13) estrutura
dos em AST A VEL, funcionando 
sob frequencia de aproximadamente 
2Hz (dois pulsos por segundo), de
terminada pelo resistor de 2M2 em 
conjunto com o capacitor de 220n. 
Esse AST A VEL tern sua safda (pi
no 10 do 4011) diret.amente apHca
da a entrada de clock: do 4017 (pi
no 14 do dito cujo), com um capa
citor de In derivando a "terra" 
eventuais " repiques" ou interfer!n
cias. 0 pino 13 do 4011 funciona 
(polarizado previamente por resis
tore de 2M2 a "terra") como um 
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.. gatilho" ou autoriza<;ao, que pode 
seT facil~nte dada pelo toque de 
am dedo simultaneamente sobre os 
contatos "U" e "N" (a resistSncia 
da pele do operador polariza posi
tivamente o dito pino 13, e dispara 
o ASTAVEL). 

Para o "resetameoto" do 
4017 (via seJ pino espec(fico - 15) 
os outros dois gaaes do 4011 sao 
simplesmente "enfileirados" (for
mando uma port.a simples, nao in
versora), de modo que a entrada do 
bloco (pinos 1-2 do 4011), previa
mente "aterrados" por resistor de 
2M2, ao serem "positivados" pela 
resistSncia da pele do operador (a
gora sobre os contatc>s " N" e 
"Z") pennite que o estado digital 
no pino 4 do Integrado (original
mente baixo) suba, efetuando o, · 

"zeramento" da cadeia de "conta
dores/sequeociadores intemos do 
4017. Em tomo do pino 15 de reset 
do 4017, outras providencias siio 
tomadas: como usamos apenas 9 
das 10 safdas do lntegrado, sua dl
tima safda (pino 11) realimenta o 
dito reset (via diodo isolador 
1N4148) de modo que o "anel" da 
sequencia se feche em apenas 9 
passos (eliminado um " ponto mor
to" ou "banguela", no sequencia
mento ... ). 0 pulso de "resetamen
to" (vindo do 4 pino do 4011 ) ~ 
tam~m direcionado por um diodo 
isolador 1N4148. Para completar, 
uma rede R-C formada pelo resisto r 
de lM (A "terra") e capacitor de 

12v- 20"'A 

e @ 
7 

100n (ao positivo da alimenta~o) 
es~ conetada ao pino 15 do 4017, 
de modo a promover "zeramento" 
auto~tico, sempre que o circuito ~ 
ligado (de modo a evitar a surpresa 
de, ao ligar o sistema, de repente o 
volume estar "a' toda", arregayando 
os tfrnpanos do pobre operador ... ). 

Analisemos agora o "poten
ci6rnetro elet:r6nico" propriamente 
(secor A direita do 4017, no esque
ma ... ). As safdas dteis do 4017 
controlam, cada uma atrav6s de um 
resistor limitador de lK, em s6rie 
com um LED (que perfaz a respec
tiva monicora<;ao), transfstores em 
emissor comum (todos os cmissorcs 
"aterrados", em cujos coletores re
s istores de valores escalonados (de 
l K a 220K, em progressiio "base 
2", na configura~o original ... ) sao 
" colocados em baixo" do resistor 
de 47K, promovendo 8 "degraus" 
de atenua<;iio, nftidos e precisos, 
com rela9iio aos pontos de Safda do 
COVOD ("V" para "vivo", "C" 
para "cursor" e " T" para "terra", 
igualzinho mrm potenci6metro 
"mecanico" comum!). Observar 
que o coletor do transfstor contro
lado pela safda "zero" (pino 3) do 
4017 oio tern resistor de carga, 
com o que, uroa vez acionado, pra
ticamente curto,.circuita o "cursor" 
("C") do nosso potenci6metro ele
t:ronico com o terminal de "terra" 
("T"), promovendo a total ate
nua<;ao do sinal ("zeramento" do 
volume, port.an to ... ). 

UOO DOS COWONIENTH 

LED YD I\. l.£OI AM I\. l.£01 VII / 
F""tg. 4 

Assim, para todos os efeitos 
praticos (esquecendo-se momenta
nearnente a alimenta<;Ao ... ), o cir
cuito tern apenas tres tenninais, que 
correspondem, eletricamente, aos 
de um potenc ic5metro comum (Vi
vo, Cursor e Terra), podendo subs
tituir diretamente um potencic5metro 
de volume, em praticarnente qual
quer circunstancia! 

Notar que os 8 resistores mar
cados com asterlscos dentro de cfr
culos, no esquema, sao aqueles cu
jo valores escalonados determinam 
a "curva" de atenua~o proporci
nada pelo C::OVOD. Nessa configu
ra~o, qualquer outro dimensiona
mento ou progressac pode ser dada 
a tal "curva", simplesmente modi
ficando-se tais valores! As possibi
lidades sao quase "infinitas", in
clusive a de mudar totalmente a 
impedancia nmxima do nosso po
tenci6metro elet:ronico, subindo o 
valor do resistor de 47K (ao termi
nal "V") e proporcionalmente o de 
todos os 8 resistores da escala (do
brando ou triplicando tudo, por 
exemplo !). Outra interessantfssima 
possibilidade: quern julgar suficien
te apenas 4 "degraus" de ate
nua~o, podera facilmente trans
formar a ecala do potencic5metro 
numa "curva" progressiva/regres
siva, com 4 pontos "UP" e 4 
"OOWN", dimeosionando cuida
dosamente os valores dos 8 resisto
res marcados com asterlscos! 

Em qualquer caso, lembrar d9 
seguinte: o toque aos contatos "N" 
e "U" faz a escala de volume "su
bir", A raziio aproximada de dois 
degraus por segundo, devendo os 
contatos serem liberados assim que 
o desejado ajuste for obtido. Se o 
toque "permanecer", ap6s o 8!? 
"degrau", o sistema automatica
mente "zera", reiniciando a escala, 
novi mente em sentido "UP". Para 
um "zeramento" a qualquer tempo, 
basta um toque breve nos contatos 
"N" e "Z", caso em que o volume 
retoma a "zero" e af fica, na espe
ra de novo comando "UP". 

As necessidades de alirnen
ta<;ao do COVOD siio modestas e 
bastante vers~teis. Basicamente o 
circuito foi diinensionado para fun
ciona.mento sob 12V (por6m desde 
9V pode ser esperado um funcio
namento conveniente ... ), sob cor-. 
rence nmxima em tomo de 20mA 
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(na verdade quase toda ela "chupa
da" pelo LED da "vez", jii que os 
C.MOS, em sf, trabalham sob ir
ris6rias correntes . .. ). Essa alimen
ta~ao pode, com gra.nde facilidade, 
ser "furtada" do pr6prio aparelho 
de som ao qual o COVOD vii ser 
acoplado, conforme veremos mais a 
frente, via diodo zener e resistor 
limitador. 

Outras utiliza~oes para o 
COVOD (nlio para o controle es
pecffico de volume, mas em substi
tui~ao a um potenciometro, em 
qualquer fun~ao onde tal compo
nente originalmente exe~a contro
les diversos) seriio sugeridas ao fi
nal... 

OS COMPONENTES 

Quern leu atentamente o item 
"O CIRCUITO", af atnis, j~ viu 
que " nao tern figurinha diffc il" no 
circuito do COVOD! Os dois Inte
grados sao de "famflia" comurn, de 
fiicil aquisi~ao. Os trans(stores 
(desde que NPN, de silfcio, baixa 
potencia, para aplica~s gerais em 
chaveamento ou baixa frequencia) 
admitem inwneras equivalencias (o 
importantc e que os 9 transfstores 
sejam iguaia. .. ). Os diodos 1N4148 
ta.r:nMm podem ser substitu!dos por 
1N914, 1N4001, etc. Quanto aos 
LEDs, optamos pela sugestao de 
uma barra co~do por wn LED 
verde, seguido por quatto amarelos 
e finalizando com quatro veane
lhos, Essas cores, contudo, podem 
ser mudadas a vontade, assim como 
podem variar, sem problemas, os 
fonnatos e tamanhos dos ditos 
LEDs. A escolha e do Lei
tor/Hobbysta . .. 

0 resto e " resto" ... 0 t1nico 
(e etemo ... ) cuidado deve ser dire
cionado para a correta identifica~o 
dos terminais dos componentes po
larizados (lntegrados, transfstores, 
LEDs, diodos e capacitor eletrolfti
co ), para o que o TABELAO APE 
(I~ perto da Hist6ria em Quadri
nhos ... ) contrib ui muito na elimi
na~ao de eventuais ddvidas. Embo
ra o projeto do COVOD seja dire
cionado mais para hobbystas avan
~ados e tarimbados, mesmo princi
piantes (desde que se disponham a 
seguir as instru~oes com muita 
aten~ao. cuidado e born senso ... ) 
poderiio levar "a coisa" a born ter
mo. 

LIST A DE PECAS 

• l - Circuito lntegrado 
C.MOS40l7 

• 1 - Circuito lntegrado 
C.MOS 4011 

• 9 - Tra.nsfstores BC548 ou 
equivalentes 

• 1 - LED verde, qualquer for
mato ou tamanho 

• 4 - LEDs amarelos, qualquer 
formato ou tamanho 

• 4 - LEDs vermelhos, qual
quer fonnato ou tamanho 

• 2 - Diodos 1N4148 OU equi-
valentes 

• IO - Resistores lK x 1/4 watt 
• 1 - Resistor 2K2 x 1/4 watt 
• 1 - Resistor 4K7 x 1/4 watt 
• I - Resistor IOK x 1/4 watt 
• l - Resistor 22K x I /4 watt 
• 2 - Resistores 47K x 1/4 watt 
• l - Resistor lO0K x 1/4 watt 
• l - Resistor 220K x l /4 watt 
• l - Resistor 1 M x l /4 watt 
• 3 - Resistores 2M2 x 1/4 watt 
• 1 - Capacitor (poliester) lo 
• l - Capacitor (poliester) l 00n 
• l - Capacitor (poliester) 220n 
• I - Capacitor (eletrolftico) 

l()()u x 16V 
• l - Placa de Circuito lmpres

so espec!fico para a mon
tagem (13,2 x 6,8 cm.) 

• - Fio e solda para as li-
ga9oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Ped~o de cabo blindado 

COYOO 

esrereo, para interliga9ao 
dos terminais de Safda do 
COVOD com os pontos 
originalmente conetados ao 
potenciometro convencio
nal. 

• 9 - Soquetes para os LEDs (se 
desejado e dependendo do 
formato dos LEDs). 

• - Contatos (metiilicos) - 3 -
para o comando de toque. 
Qualquer pequena superff
cie pode ser usada, mesmo 
"ca~" de parafusos, 
padroes cobreados de Cir
cuito Impresso, etc. 

• I - Diodo zener 12V x 0,5W 
(s6 necessArio para "rou_. 
bo" de alimen~o de apa
relhos cuja tensao seja su
perior aos 12V recomenda
dos. 

• l - Resistor (Rx) de valor di
mensionado pelo cAlcuJo 
mostrado mais adiante, li
mitador para opera~o do 
z.ener. 

• - Caixa: na maioria das ve
zes, o COVOD podera ser 
acoplado inclusive mecani
camente ao aparelho a ser 
controlado, dessa forma, 
deixamos a eventual caixa 
a crittrio do montador, jii 
que dimensoes e formatos 
poderao . variar muito, de
pendendo da adap~ 
pretendida. 

V 

C 

® 

Fig. s 
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AMONTAGEM 

Devido A quantidade 
nao muito pequena de componen
tes, a placa especffica de Circuito 
Impresso niio tinha como ficar 
•'minusculinha". 0 lay out (fig. 2) 
foi entiio dimensionado para, ao 
mesmo tempo, proporcionar a me
lbor compactagao poss(vel, sem 
com isso "espremer" demais o po
sicionamento das peyas, caso em 
que o Hobbysta encontraria difi
culdades na montagem. Aqui em 
APE preferimos sempre uma certa 
.. largueza" nas placas, benefician
do o Hobbysta que ainda nao tem 
muita pratica, entretanto, os experts 
em lay out poderiio, sem muita difi
culdade, re-arrumar a configuragao 
trazendo as dimensoes finais do 
Impresso para cerca da mclade da
quelas mostradas na figura. 

Quern nlio se achar imbuldo 
da necessacia "confianya" para a 
confecyiio da placa (ou niio possuir 
o material necessacio a tal feito . .. ) 
podera, sem problernas, recorrer ao 
sistema de KlTs, vendidos pelo 
Correio, por nossa Concessiol}liria 
Exclusiva (EMARK ELETRONI
CA), que incluem a placa, prontf's
sima. Seja a placa home made ou 
integrante do KIT, o Lei
tor/Hobbysta deve consultar as 
JNSTRU<;OES GERAIS PARA 
AS MONfAGENS (que j unto com 
o T ABEI..AO, fonna importante 
conjunto pennancote de infor
magoes praticas) antes de iniciar as 
soldagens ... 

O "chapeado" da montagem e 
visto na fig. 3, que traz o n(tido po
sicionamento de todos os compo
oentes sobre a face niio cobreada 
da placa (tambem em tamanho na
tnra.l, para facilitar as coisas). Pon
tos que merecem atenc;ao especial: 

- Posicionamento dos lntegrados, 
referenciado pelas marquinbas 
existentes numa das extremidades 
de cada peya. 

- Posicionamento dos transfstores, 
referenciado pelo !ado "chato" 
dos componentes. 

- Posicionamento dos diodos, refe
renciado pela faixa indicativa de 
catodo, numa das extremidades do 
corpo das pegas. 

- Polaridade do capacitor eletrol(ti
co ( demarcada no pr6prio corpo 
do componente). 

- Exist!ncia de 7 jumpers (pedac,os 
s imples de fio interligando furo
sas especfficos) numerados de JI 
a J7 (qualquer desses jumpers, se 
"esquecido" , arruinara o funcio
namento do COVOD). 

- Codifica~iio adotada para as ilhas 
perifericas (necessacias As co
nexoes extemas A placa, vistas na 
pr6xima figura). 

- Posi~iio relativa dos resistores 
quanto aos seus valores. Qualquer 
inversao ou troca acarretara defei
tos no funcionamento do circuito. 

Tudo soldado (e rigorosamen
te conferido ... ), os excessos de 
terminais podem entiio ser cortados, 
pelo lado cobreado da placa. 

As lig~oes perifericas (ex
temas) estiio na fig. 4, que mostra a 
placa ainda vista pelo lado dos 
componentes (nao cobreado). Ob
servar a polaridadc da alimentac;ao, 
a identifica~o dos fios "V-C-T" 
de Safda do COVOD; a codifica~ao 
das liga~oes aos contatos de toque 
(U-N-Z) e as liga~oes dos 9 LEDs 
(todos os terminais de anodo "A" 
voltados para o ponto de entrada do 
oegativo da alimenta~iio, confonne 
mostra claramente a figura ... ). 

Os contatos de toque, visual
mente exemplificados na figura 
como pequenos parafusos metil i
cos, podem, obviamente, ser feitos 
tambem com pequenas superffcies 

metalicas, "cabeyas" de "perceve
jos", plaquinhas de cobre ou outras 
configura~. 0 importante e que 
o afastamento frsico entre os ~ 
contatos sempre permita o toque 
simultAneo, com um s6 dedo, dos 
pontos "U-N" e "N-Z" (detalbes e 
sugest6es mais adiante). 

Observar ainda, que os termi
nais de Safda, V-C-T correspon
dem, eletricamente (conforme jjj. foi 
detalhado no item "O CIRCUI
TO") aos tenninais "Vivo", " Cur
sor" e "Terra" do potencidmetro 
convencional que vjj. ser substitwdo 
peloCOVOD. 

INST ALACAO E USO 

Conforme mostra a fig. 5, a 
adaptac;ao do COVOD, em substi
tui~ao ao potenci<'.>metro que "esta
va Jjj." no equipamento de som 
(amplificador, pre, etc.) niio apre
-senta a menor dificuldade. Em 5-A 
temos a estrutura original, com o 
potenci<'.>metro costumeiramente 
acoplado a uma fonte de sinal 
(F.S.) e ligado ao restante do cir
c uito, frequentemente atraves de 
um capacitor (C) de isoJamento pa
ra C.C. Basta "puxar" um peda~o 
de cabo blindado estereo, interli
gando os pontos confonne mostra o 
diagrama 5-8 (o potencidmetro ori
ginal ~ simplesmente removido ... ). 

Os valores da escala de ate
nua~iio do COVOD foram calcula
dos para a m6dia das situa~6es, 
podendo entiio sobstituir, sein 

Vx1>-----{=:>--.----;-41+ 

ALIMENTACAO 
"ROUBADA" 

12v 
0,15w 

covoo 

Fig. 6 
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problemas, potenciOmetros de valor 
original entre 47K e 220K, direta
mente. Mesmo potenciOmetro de 
volume com valores originais tao 
baixos quanto lOK ou tao altos 
quant6 IM, provavelmente poderiio 
ser substitufdos diretamente, sem 
que sejam J}otados problemas. Ca
so, contudo, tais adapta~s extre
mas venham a gerar problemas se
rios de "descasamento" de im
pedincias (e, consequentemente, 
queda no nfvel de sinal, ou incre
mento na distor~o ... ) , bast.a redi
mensionar os valores dos resistores 
da escala, confonne instru9oes no 
item "O CIRCUITO" ... 

Quanto l\ alimentac;ao do 
COVOD, sao muitas as possibili
dades (e facilidades). Quern quiser, 
podera alimentar o circuito direta
mente e individualmente, com uma 
pequena fonte (9 a 12V) de baixa 
capacidade de corrente (SOmA 
" dao e sobram" ... ). 0 mais pratico 
e econOmico, contudo, ~ simples
mente " roubar" essa alimenta9ao 
do equipamento de liudio cujo vo
lume o COVOD vii controlar. Se o 
circuito de tal equipamento funcio-

nar sob 9 a 12V, tudo fica uma 
"moleza": ~ s6 "puxar" a alimeo
tac;:ao diretamente para o COVOD. 
Jli se o aparelho tiver uma alimen
tac;lio maior do que 12V, entao de
vemos aplicar o arranjo mostrado 
na fig. 6, com um resistor (Rx) e 
um diodo zener (12V x 0,5W), no 
qual o valor de Rx deve ser calcu
lado pela f6nnula: 

Rx = Vx - 12 
0,022 

Onde Vx ~ a tensao de alimentac;ao 
tlisponfvel, da qual vamos "furtar" 
a energia para o COVOD. Num 
exemplo tfpico, se a alimentac;lio 
disponfvel for de 25V, o clilculo de 
Rx dara, matematicameote, 
"590R", podendo ser aplicado o 
resistor de valor comercial mais 
pr6ximo (5 lOR, 620R, etc.). 

0 0 0 0 0 

0 lay ootextemo do COVOD 
admite muitas variac;oes e adap
tac;oes, "ao gosto do fregu~s" ... 
Uma sugestao elegante e pratica ~ 
mostrada na fig. 7, com a distri
buic;ao dos contatos de toque e 
LEDs indicadores em barras res-

VOLi.NE I 2 3 4 & 8 1 8 
0 eccc::::icc::::iccc 

¾_J 

Omnmu 

WLUIIE 

z 

Fig. 7 

pectivamente vertical e horizontal. 
No caso, optamos por um LED 
verde redoodo no infcio da barra 
indicadora, seguido de 4 LEDs 
amarelos retangulares, mais 4 
LEDs vermelhos, tambem retaogu
lares. Outras configurac;oes podem 
ser adotadas, lembrando, inclus ive, 
que os 9 LEDs oao precisam, obri
gatoriamente, ficar incorporados l\ 
placa (como sugere a fig. 4), po
dendo, sim, serem a ela ligados via 
pares de fios finos, o que possibili
tara a montagem remota do display, 
em qualquer configura~ao desejada 
ou imaginadal 

A fig. 7 enfatiza ainda o mo
do de acionameoto dos controles 
(mostrando o "dedinho" ... ), para 
"subir" ou para "zerar" o volume, 
se ~ que a "coisa" ji nlio ficou cla
ra ... 

OUTROS "PAPOS" ... 

Ernbora originalmente imagi
nado, projetado e test.ado como um 
CONTROLE DE VOLUME DIGI
TAL, o COVOD, na verdade, ~ um 
"potenciOmetro eletronico", po
dendo ser adapt.ado na substiruic;ao 
de qualquer potenciOmetro, em 
qualquer fun~o, desde que o re
quisito do componente ter, origi
nalmente, uma das suas extremida
des "aterradas", teoha sido preen
chido! Com a flicil possibilidade de 
redimensionar a pr6pria esca1a ou 
impedfulcia total (ver "O CIRCUI
TO"), nada impede que o Hobbysta 
imaginoso aplique a ideia blisica do 
COVOD num controle de tonalida
de (graves, agudos, etc.) ou em 
qualquer outra fum;lio originalmen
te executada por potenciOmetro 
comum! 

E poss(vel, inclusive (com al
gum conhecimento, criatividade e 
bo~ senso) aplicar a estrutura biisi
ca do COVOD oum controle digital 
de SINTONIA, se est.a original
mente for feita por varicap, via po
tenci6metro ou teclado tipo "tele
visao" ! As possibilidades, como j' 
dissemos, sao quase "infinitas" e o 
1foico limite real e a pr6pria imagi
na9ao do Hobbysta! 0 " CORREIO 
TECNICO" estli "hi", para quern 
quiser' fazer consuJtas (pe:rtineutes, 
por favor ... ) l\ respeito de adap
tac;c5es especfficas! Nao se aca
nhem ... 



SEJA UM PROFISSIONAL EM 

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

AUD I O - RADIO - TV PB / CORE S - Vi DE O - CA S SET E S - M l,C RO PROCESS ADOR E S 

Somente o Instituto Nacional CIENCIA, pode !he oferec~r 
Garantia de Aorendizado. com montaqem de Oficina Tecnica 
Credenciada ou Trabalho Profissional em Sao Paulo. 
Para tanto, o INC montou modernas Oficinas e Laborat6rios, 

Manuteni;;ao e Reparo de TV a Cores, nos Laborat6rios do INC. 

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

Aulas Praticas de Analise, Montagem e Conse rto de Circuitos Eletronico!:" 

Para Voce ter a sua Propria Oficina Tecnica Credenciada, estude com o mais completo 
e atualizado Curso Pratico de Eletronica do Brasil, que /he oferece: 

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

• Manuais de Servi9os dos Aparelhos fabricados pela 
Amplimatic, 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-Oscil~dor, Ohmfmetro, Chave Eletronica, etc ... 

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

·----- -- -- -- - - - - -- - I lnstituto Nacional CIENCIA 
Caixa Postal 896 

01051 SAO PAULO SP INC ~, 
w 

SOLICITO, GRATIS E SEM COMPROMISSO, 
0 GUIA PROGRAMATICO DO CURSO MAGISTRAL EM ELETRONICA! ~l 

I Balrro ____________ ______ _ 

-C-EP---_ -~--~~ ---=--Cl-da_d_e====-E_s_ta-do- _-_ -_ -:_ -_- 1-da_d_e~~~~~-= i 
Nome __________________ _ 

Enderer;:c _______ _ _________ _ 

• Multimetros AnaI6gico e Digital, Gerador de Barras, 
Radio-Gravador e TV a Cores em forma de Kit, para Ana
lise e Conserto de Defeitos. Todos estes materials, utiH
zados pela 1 ~ vez nos Treinamentos, Voce os levara para 
sua casa, totalmente montados e funcionando! 

• Garqntia de Qualidade de Ensino e Entrega de Materiais, 
Credenciamento de Oficina Tecnica ou Trabalho Profis
sional em Sao Paulo. 

• Mesmo depois de Formado, o nosso Departamento de 
Apoio a Assistencia T ecnica Credenciada, continuara a 
lhe enviar Manua!s de Servi90 com lntorma96es T ecnicas 
sempre atualizadas! 

LIGUE AGOAA: (011) 223•4 755 
OU VISITE·NOS OIARIAMENTE OAS 9 As 17 HS. 

lnstituto Nacional 
CIENCIA 

AV. SAO JOAO, N2 253 
CEP 01035 - SAO PAULO - SP 


