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Ja "virou costume" ... Outra vez APE traz um ESPECIAL, na forma de ENCARTE 
"extra", introduzindo novos assuntos praticos, te6ricos e aplicativos solicitados pelos Leito
res/Hobbystas e cuidadosamente desenvolvidos pelo nosso Departamento Tecnico e Edi• 
tori al... Agora chegou o momenlo de abordar os aspeclos do video dorneiilk:o e do que os 
videomakelS (ou "aspirantes" •.. ) podem fazer com o equipamento que tern, auxiliados por 
um projeto especialmente desenvolvido (MIXER DE AUDIO P/VIDEO-ED19AO), objeto de 
extensas e detalhadas explicacoes que "vao fundo" no assunto, inaugurando mais um ve
lor ou "fatia" de interesses espedficos a ser periodicamente abordado aqui, nas nossas 
paginas! 

Aloo, do importante ESPECIAL VIDEOMAKER ("ninguem", no Universo brasileiro 
de publicacoes eletr<lnicas para amadores e hobbystas avancados, ja "andou po ar. .. ') es
te n9 26 de APE vem com uma carga de projetos que nao da pra "botar defeito": JOGO 
CA9A-NIOUEIS, M6DULO DE CONTROLE P/RELE INDUSTRIAL DE TEMPO, ALARME 
DE TOQUE/PROXIMIDADE, TEMPORIZADO (P/MA9ANETA), CONTA-GIROS BAR
GRAPH P/CARRO .•. e lem mais: um fantastico projeto de CONTROLE REMOTO UL
TRA-SONICO, tipo LIGA-DESLIGA, com TRANSDUTORES ESPECiFICOS, linalmente 
disponrveis (ainda que em quantidade inicialmente modestas, apenas nos KITs .•. ) ao 
Hobbysta brasileiro, gra(,Ss a interveniencia da Concessionaria Exclusiva, EMARK ELE· 
TRONICA! 

Nern e preciso "esticar" o presente "AO LEITOR" ... Basta seguir adiante, ar da pa
gina 2 pra frente, e VER o que APE esta trazendo (sem "repeticoes" • que AQUI a genie 
trabalha, constantemente, para !razer, todo mes, coisas NOVAS, sem "enganacoes", sem 
materias "pra encher linguica" - entrevistas com o fabricante aposentado de agulhas para 
toca-discos de 78 RPM • essas coisas ... ) sempre dentro do estilo ja "aprovadfssimo" pelos 
Leitores/Hobbystas que nos acompanham (e tambem a "innazinha" mais nova, ABC DA 
ELETRONICA ... ) ha born tempo... . 

OEDITOR 

REVISTA N2 26 

NESTE NUMERO: 
07 - MODULO DE CONTROLE P/RELE INDUSTRIAL 

DE TEMPO 
14 - ALARME DE TOQUE/PROXIMIDADE, TEMPORI

ZADO (P/MACANETA) 
20 - CONTROLE REMOTO UL TRA-SONICO, LIGA-

DESLIGA (C/TRANSDUTORES ESPECiFICOS) 
32 - JOGO CACA-NfQUEIS 
41 - ESPECIAL VIDEOMAKER 
50 - CONTA-GIROS BARGRAPH P/CARRO 

~ vedada a reproducao total ou parcial de textos, artes ou fotos que compo
nham a presente Edicao, sem a autoriz~ao expressa dos Editores. Os Projetos 
Eletronicos aqui descritos destinam-se unicamente a aplicacoes como hobby 
ou utilizacao pessoal, sendo proibida a sua comercializacao ou industriali
zacao sem a autorizacao expressa dos autores ou detentores de eventuais 
direitos e patentes. A Revista nao se responsabiliza pelo mau funcionamento 
ou nao funcionamento das montagens aqui descritas, nao se obrigando a 
nenhum tipo de assistencia tecnica aos leitores. 
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lnstrucO_es 
Gerais para as 
Montagens 
As pequenas regras e lnstru<:6es aqui descritas destinam•se aos principiantes ou hobbystas ainda 
sem muita pratica e constituem um verdadeiro MINI-MANUAL DE MONTAGENS, valendo para 
a realiza<:ao de todo e qualquer projeto de Eletronica (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<:6es, cujo carater Geral e 
Permanente faz com que estejam SEMPRE presentes aqui, nas primeiras paginas de todo exemplar 
de A.P.E. 

OS COMPONENTES 
• Em todos os circuitos, dos mais simples 

aos mais complexos, existem, basica
mente, dois tipos de pe<;as: as POLARI
ZADAS e as NAO POLARIZADAS. Os 
componentes NAO POLARIZADOS sao, 
na sua grande maioria, RESISTORES e 
CAPACITORES comuns. Podem ser liga
dos "daqui pra la OU de la pra ca", sem 
problemas. 0 unico requisito e reconhe
cer-se previamente o valor (e outros 
parametros) do componente, para liga-lo 
no lugar certo do circuito. 0 "TABE
LAO" A.P.E. da todas as "dicas" para a 
leitura dos valores e c6digos dos RESIS
TORES, CAPACITORES POL!ESTER, 
CAPACITORES DISCO CERAMICOS, 
etc. Sempre que surgirem duvidas ou 
"esquecillJentos ", as Instru<;oes do 
"TABELAO" devem ser consultadas. 

• Os principais componentes dos circuitos 
sao, na maioria das vezes, POLARIZA
DOS, ou seja. seus terminais, pinos ou 
"pemas" tern posi<;:ao certa e unica para 
serem ligados ao circuito! Entre tais 
componentes, destacam-se os DIODOS, 
LEDs, SCRs, TRIACs, TRANSISTORES 
(bipolares, fets, unijun'i'oes, etc.), CAPA
CITORES ELETROLITICOS, CIRCUI
TOS INTEGRADOS, etc. E muito im
portante que, antes de se iniciar qualquer 
montagem, o leitor identifique correta
mente os "nomes" e posi<;oes relativas 
dos terminais desses componentes, ja que 
qualquer inversao na hora das soldagens 
ocasionara o nao funcionamento do cir
cui to, alem de eventuais danos ao pr6-
prio compo_nente erroneamente ligado. 
0 "TABELAO" mostra a grande maioria 
dos componentes normalmente utiliza
dos nas montagens de A.P.E., em suas 
aparencias, pinagens e simbolos. Quan
do, em algum circuito publicado, surgir 
um ou mais componentes cujo ''vi1_ual" 
nao esteja relacionado no 'TABELAO", 
as necessarias informac;oes serao fome
cidas junto ao texto descritivo da respec
tiva montagem, atraves de ilustra<;oes 
claras e objetivas. 

LIGANDO E SOLDANOO 
• Praticamente todas as montagens aqui 

publkadas sao implementadas no sistema 
de CIRCUITO IMPRESSO, assim as 
instru,;ocs a seguir referem-se aos cuida• 
dos basicos necessarios a essa tecnica de 
montagem. 0 carater geral das recomen-

da<;oes, contudo, faz com que etas tam
bem sejam validas para eventuais outras 
tecnicas de montagem (em ponte, em 
barra, etc.). 

• Deve ser sempre utilizado ferro de soldar 
!eve, de ponta fina, e de baixa '"watta
gem" (maximo 30 watts). A solda tam
bem deve ser fina, de boa qualidade ,e 
de baixo ponto de fusao (tipo 60/40 ou 
63/37). Antes de iniciar a soldagem, a 
ponta do ferro deve ser Jimpa, remo
vendo-se qualquer oxida,;ao ou sujeira 
ali acumuladas. Uepois de limpa e ague• 
cida, a ponta do ferro deve ser levemente 
estanhada (espalhando-se um pouco de 
solda sobre ela), o que facilitara o con
tato termico com os terminais. 

• As superff cies cobreadas das placas de 
Circui to Impresso devem ser rigorosa
men te limpas (com lixa fina ou palha 
de a<;o) antes das soldagens. 0 cobre 
deve ficar brilhan te, sem qualquer resi
dua de oxida<;oe s, sujeiras, gorduras, 
etc. ( que podem obstar as boas solda
gens ). Notar que depois de limpas as 
ilhas e pistas cobreadas nao devem mais 
ser tocadas com os dedos, pois as gor
duras e acidos contidos na transpirai,:ao 
humana (mesmo que as maos pare'ram 
limpas e secas ... ) atacam o cobre com 
grande rapidez, prejudicando as boas 
soldagens. Os terminais de componentes 
tambem devem estar bem limpos (se pre
ciso, raspe-os com uma lamina ou esti
lete, ate que o metal fique limpo e bri
lhan te) para que a solda "pegue" bem ... 

everificar sempre se nao existem defeitos 
no padrao cobreado da placa. Constatada 
alguma irregularidade, ela deve ser sana
da antes de se colocar os componentes 
na placa. Pequenas falhas no cobre 
podem ser facilmente recompostas com 
uma gotinha de solda cuidadosamente 
aplicada. Ja eventuais "curtos" entre 

· ilhas ou pistas, podem ser removidos ras
pando-se o defeito com uma ferran1enta 
de pon ta afiada. 

eColoque todos os componentes na placa 
orientando-se sempre pelo "chapeado'' 
mostrado junto as instru<;oes de cada 
montagem. Aten1;ao aos componen tes 
POLARIZADOS c as suas posii.oes rela
tivas 0NTEGRADOS, TRANSISTORES, 
DIODOS, CAPACITORES ELETROLI
TICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, etc.). 

eAten<;ao jambem aos valores das demais 
pe<;as (NAO POLARIZADAS). Qualquer 

duvida, consulte os desenhos da rewec
tiva montagem, e/ou o 'TABELAO". 

• Durante as soldagens, evite sobreaque
cer os componentes ( que podem danifi
car-se pelo calor excessivo desenvolvido 
numa soldagem muito demorada). Se 
uma soldagem "nao da certo" nos pri
meiros 5 segundos, retire o ferro, espere 
a liga<;ao esfriar e tente novamente, com 
calma e aten<;ao. 

eEvite excesso (que pode gerar corrimen
. to~ e "cwrtos") de solda ou falta (que 

pode ocasionar ma conexao) desta. Um 
born ponto de solda deve ficar liso e bri
lhan te ao terminar. Se a solda, ap6s 
esfriar, mostrar-se rugosa e fosca, isso 
indica uma conexao mal feita ( tan to ele
trica quanta mecanicamente). 

eApenas corte os excessos dos terminais 
ou pontas de fios (pelo lado cobreado) 
ap6s rigorosa conferencia quan to aos 
valores, posi~oes, polaridades, etc., de 
todas as pe1;as, componentes, liga.,;oes 
perife_ricas (aquelas externas a placa), 
etc. E muito dificil reaproveitar ou cor
rigir a posir;ao de um componente cujos 
terminais ja ten ham sido cortados. 

e ATEN<;AO as instru<;oes de calibra,;ao, 
ajuste e utilizar,;ao dos projetos. Evite a 
utiliza<;ao de pe<;as com valores ou carao
teristicas diferentes daquelas indicadas 
na LIST A DE PE<;AS. Leia sempre 
TODO o artigo antes de montar ou uti
lizar o circuito. Experimenta<;oes apenas 
devem ser ten tadas por aqueles que ja 
tern um razoavel conhecimento ou pra
tica e sempre guiadas pelo born senso. 
Eventualmente, nos pr6prios textos des
critivos existem sugestocs para experi
mentar,;oes. Procure seguir tais sugestoes 
se quiser tentar alguma modificar,;ao ... 

eATEN<;AO as isola<;oes, principalmente 
nos circuitos OU disrositivos que traba
ihem sob tensoes e1 ou correntes eleva
das. Quando a utilizar,;ao exigir conexiio 
dire ta a rede de C.A. domiciliar (110 
ou 220 volts) DESLIGl:E a chave geral 
da instala<;ao local antes de promovei;. 
essa conexao. Nos dispositivos alimen
tados com pilhas ou baterias, se forem 
deixados fora de operai,;ao por longos 
perfodos, convem retirar as pilhas ou 
baterias, evitando danos por ''vazamen
to" das pastas quimicas (fortemente 
corrosivas) contidas no interior dessas 
fontes de energia). 
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RES!STORES 
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fAIXA VALOR EM OHMS 
OWMS 

---c::::=.i-

1.• e 2.• CODIGO 
COR faixas 3.a faixa 4 .a faixa 

preto 0 

marrom 1 X 10 1o/c 
vermelho 2 X 100 2% 
laranja 3 X 1000 3'Jlc 
amarelo 4 X 10000 4% 

verde 5 X 100000 
azul 6 X 1000000 
violeta 7 

cinza 8 
branco 9 
ouro X 0,1 5% 
prata X 0,01 10% 
lsem corl 20% 

EXEMPLOS 

MARROM VERMELHO MARROM 
PRETO VERMELHO PRETO 

MARROM LARANJA VERDE 

OURO PRATA MARROM 

10(H2 22 KO 1MU 

5% 10% 1% 

'TABELAO A.P. E: 

VALOR EM ---11-- PlCOFARA.0S 

CODIGO 
COR faixas 3P faixa 4a faixa 5.a taixa 

preto 0 20% 

marrom 1 X 10 
vermelho 2 X 100 250V 

laranja 3 X 1000 

amareio 4 X 10000 400V 

verde 5 X 100000 

azul 6 X 1000000 630V 

violeta 7 

cinza 8 
branco 9 10'% 

EXEMPLOS_ 

MARROM AMARELO VEAMELHO 

PRETO VIOLETA VERMELHO 

LARANJA VERMELHO AMARELO 

BRANCO PRETO BRANCO 

VERMELHO AZUL AMARELO 

10KpF I 10nF) 4K7pF i4n7) 220KpF (220nF) 

10% 20% 10% 
250 V 630V 400 V 

ATI: l(lpF 

B 0,l0pF 

C 0,25pF 

D 0,S0pF 

F = 1pF 

G = 2pF 

472 K 

223 M 

101 J 

103M 

TRANSISTORES B!POLARES 

SE~~:NPH 

C SERIE£v BC .. 
<I> 

"' 
UENPLOS 

NPN 

8CS46 
BC~47 
9C 548 
BC !S49 

PHP 
BC5S6 
8C557 
BC558 
BC ~~9 

AXIAL 

SERI~ BF 

<I> 

"' "' 
EXEMPLO ,. . 

BF 494 t NPNJ 

80 ~ 

l!J C It 

EXEMPLOS 

N,PN 

8O13~ 
00137 
80139 

PNP 

80136 
80138 
80140 

B PNP 

SERI£ E 

Tl~ 

l!lclt 

EXE~PLOS 
HPN 

TIP29 
TIP 31 
TIP4I 
TIP 49 

.RADIAL 

PNP 
TIP30 
TIP 32 
TIP 42 

CIRCU ITOS 

"""""'~ 

IHTEGRA.00~ 

D 
1 2 3 4 

VI STOS 

!55!5-141-3140 

LM380N8 LIiii 386 

DJ ODO lE NER 

..!...C]J-!-

D ......... ,, ro • .. ...... ,. ..... : .... ., c::i c::J 
p ,:.q CIMA - EXEMPLOS l 2 3 4 5 6 T 8 l 2 3 4 5 6 1 8 9 

I 4001-4011-4013-4093 VISTOS POR CIMA- EXEMPLOS 

LM 324c-LM380-4069-T8A820 I 4017-4049~ 4060- UAA 180 I LM 3914- LM 39t5-T0A7000 

FOTO·"fRANSisroR MIC. ELETRETO 

EXEMPLO 

TIL 78 

C ~-IT) 

~~ I ,j,(VI ~ 
E --f~ 

P!LHAS + 

---1l---::-
-t 

TOLERANCIA 

F 

G 

H 

K 

ACIMA DE 10pF 

1% M 

2% p 

3% s 
5% z 

10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF l4n7) 

22KpF l22nF I 

100 pF 

10KpF (10nF) 

20% 

+100% 

+ 50% 

+ 80% 

0% 

20% 

20% 

10% 

20% 

5% 

20% 

EXEMPLOS 

TIC 206 - TIC 216 
TICU6 - TIC 236 

SCR• 

EXUIPL0$ 

nc lOEi - nc11e 
TIC 126 

~ 

ii; :r lN~002 
1 N~OOI 

IN~~ 

lN ~007 

CHAVE 1-1· H 

2 ..l--. --rl--
~ I--

POTENCl6METRO 

2 

~ 
CAPACITOR 

2 
CERAMICO 

:Jt 
7[ 

PUSH'- BUTTON 

TRIM 

TRIM E ~ 

fJ 
1 2 

PLASTICO 
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Aqui sa? respond!das as cartas dos leitores, tratando exclusivamente de duvidas ou questoes quanto 
a?s proJetos _pubhcados em A.P._E. As cartas serao respondidas por ordem de chegada e de impor· 
tanc1a, re~,t~d?. o espac? des!J"~do,,a esta Sec;ao. Tambem sao benvindas cartas com sugestoes e 
colaboracees (1de1a~, c1rcu1t?s, . d1cas , etc.) que, de~tro_ do poss(vel, serao publicadas, aqui ou em 
outra Se9ao espedf1ca. 0 ~nterio de resposta ou pubhcac;:ao, contudo, pertence unicamente t\ Editora 
de A.P.E., resguardado o interesse geral dos leitores e as razoes de espac;:o editorial. Escrevam para: 
"Correio Tecnico", A/C KAPROM E0ITORA, 0ISTRIBUIDORA E PROPAGANDA LTDA. 

Rua General Osorio, 157 • CEP 01213 - Sio Paulo· SP 
"Tenha montado varios projetos de APE 
(da qual eu tenlw a colerao quase com
pleta ... ) e gostaria, antes de mais nada, 
de fazer um elogio sincero aos membros 
da Equipe: o que APE publica realmente 
ftmciona. .. Surgiu, porem, numa das mi
nhas montagens, um pequeno problema 
sabre o qua! gostaria de ter a/guns es
clarecimentos: a- MACARE (MAX/
CENTRAL DE ALARME RES/DEN
CIAL), mostrada em APE n'! 12, andou 
direitinho, porem, ao ser aberta efecha
da, rapidamente, a port.a controlada pe
la entrada temporizada, ruio ha o dispa
ro do alarme (isso s6 ocorre se a dita 
porta for deixada aberta por mais do 
que JO segundos ... ). Issa seria uma defi
ciencia ou def eito da minha montagem, 
ou e uma caracter[stica do projeto (aclw 
que o certo seria o circuito "memoriza.r" 
a abertura da porta, para um posterior 
disparo do alarme ... )" - Celso Marques 
da Rosa - Caxias do Sul - RS 

dio-gravador .•• A "pastilha" emitiu o 
som da musica tocada! As minhas per
guntas sao: 

1 - 0 que e a tal "pastilha"? Seria um 
transdutor piezo ... ? 

2- E o esqueminha do circuito interno •.• ? 
Seria um oscilador? 

3 - A "pastilha" interna, sozinha, pode
ria ser usada como um buzzer ... ? 

4 - Para que servem os terminais 1-2-3 
na "pastilha"? 

Sei que sao muitas as questoes, mas .fi· 
quei realmente curioso a respeito, e gos
taria de ter essas informafoes ... " - Mar
celo dos Santos Oliveira - Sao Gonfalo 
• RJ 

quern souber -;exatamente, onde esta a 
chave geral da MACARE teni tempo 
suficiente para inibir o acionarnento do 
alarrne, ao entrar pela porta controlada 
pelo link ternporizado. E importante 
ainda notar que muito raramente (as es
tatisticas policiais estao ai, para nao nos 
deixar mentir ... ) uma residencia e pene
trada pela sua entrada principal Gusta
mente aquela monitorada pelo link tem
porizado ... ). Os arrombamentos ou in
trus6es se dao, quase sempre, pela porta 
dos fundos, ou por janelas nao frontais 
(que os ladr6es nao podem - certamente 
- "dar bandeira" enquanto tentam violar 
a passagem, seja ela qual for ... ). Assim, 
as duas temporiza<;6es (mais curta, para 
ENTRAJ?A, e um pouco rnais longa, 
para SAIDA ... ) forarn incorporadas ao 
circuito basicamente para conforto do Voce e o "pr6prio" HOBBYSTA, nao 
usuario, nao constituindo - na nossa e, Marcelo? Aguele cara dotado de um 
opiniao - uma "quebra"' na seguran<;a, a irreprimivel espfrito de "fm;ador", do 
nivel tao "preocupante" ... Lembrar que tipo que retalha todinha a pobre ra, s6 
NENHUM SISTEMA DE ALARME E para tentar descobrir por quc e1a pula. .. ! 

Nao ha defeito na sua montagem da PERFEITO ... Todos eles, por rnais so- Nao estamos criticando, nao ... Todo 
MACARE, Celso. E assim mesmo que o fisticados e complexos que sejam, sao born hobbysta "com~a assim" (e, na 
circuito funciona. Para adicionar uma passiveis de serem "enganados" por la- maioria das vezes, DA CERTO ... ). Mas 
"rnern6ria" a entrada temporizada da dr6es rnuito espertos e conhecedores de vamos as suas questoes: a fig. A repro-
MACARE, seria necessaria a anexa<;ao detalhes tecnicos mais avan<;ados! Todo duz, nos itens 1-2-3-4 os desenhos (bem 
de no minimo mais um Integrado, alem e qualquer sistema de alarrne deve, isto feitos, Marcelo ... ) que Voce mandou, 
de chaves de "habilita<;ao" de "desabili- sim, proporcionar o maximo de segu- resultantes da "aut6psia" realizada no 
tac;ao" da dita mem6ria, o que·complica- ran<;a, dentro de suas 6bvias e inerentes componente. Inicialmente, o termo "So-
ria desnecessariarnente a utilizac;ao da limita<;oes ... Isso a MACARE faz, po- nalarme" nao e o nome de um compo-
MAXI-CENTRAL por pessoas "lei- demos garantir1 nente, porem uma marca, uma denorni-
gas" ~m Eletronica. Embora seja tecni- nac;ao comercial pertencente a firma 
carnente poss1vel essa anexac;ao, se Voce "Fiz algumas experiencias que me dei- DIGILECTRON PRODUTOS ELE-
o fizer, verificara que alarme se mos- xaram curioso, e gostaria de comunica- TRONICOS L TDA, que e um dos fa-
trara como urna autentica "dor de cabe- las (e pedir alguns esclarecimentos ... ) a bricantes brasileiros de bu7.7.ea, sonori-
c;a", tantos serao os disparos "por es- Equipe de APE ... Adquiri um buzzer, em zadores piezo-eletricos e transdutores 
quecimento" dos pr6prios usuarios... cujo encapsulamento veio a inscrip:io eletro-acusticos ... Como o citado fabri-
Pensando nisso, ao projetarmos o circui- MQ27-S • 6-24VDC (ruio havia a pala- cante foi um dos primeiros (senao "o 
to, procuramos simplificar tais procedi- vra "Sona/arme" •.. ). Ligado a umafonte primeiro" ... ) a colocar no mercado na-
mentos ... Uma saida pratica que Voce ele emitiu o som caracter[stico ... Fiz uma cional esse tipo de componente, ocorreu 
tern, sem modificar substancialmente o "autopsia" no componente e encontrei, o fenomeno (relativamente cornum) de 
circuito original e (conforme foi expli- no seu interior, uma ,rtini-placa de cir- "incorporac;ao" NOME/MARCA (se 
cado no artigo que descreveu a dita cuito impresso· com 1 transfstor, 3 resis- Voce prestar urn pouco de atenc;ao, vera 
rnontagern ... ) reduzir a um minimo a tores e uma"pastilha'' de cerca de 3 cm. que isso ja ocorreu com sabao em p6, 
ternporizac;ao de entrada, por exemplo de did.metro (ver figuras) ... Endo mais cerveja, lamina de barbear, etc., casos 
alterando o capacitor original responsa- adiante, cortei os tres fios que iam a em que uma marca acabou sendo usada, 
vel (!Ou) para urn valor bem rnenor, "pastilha" {1-2-3) e liguei os terminais pelo povo. como denominal;;ao do pro-
2u2, por exemplo, com o que apenas 1-3 da dita ''pastilha" a safda de um ra- duto, mesrno que originario de outro fa-

SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBgggg 
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bricante, que nao "aquele" ... ). Assim, o 
componente que Voce adquiriu e, sim, 
um bmzer (sonorizador piezo-eletrico) 
fabricado pela UNICOBA (outro im
portaote fabricante nacional de artefatos 
piezo-eletricos). 0 codigo MQ27S-
6/24VDC refere-se as seguin
tes caracteristicas: sinalizador sonoro 
piezo eletrico com frequencia de res
sonancia em 4KHz, resistencia intema 
(em ressonancia) de 300R, tensao de 
oper~iio entre 5 e 30V (tipicamente en
tre 6-24V), capaz de uma "pressiio so
nora" de 90dB (a 30 cm.) e com uma 
corrente de oper~iio de 13mA (sob 
l 2VDC). A aparencia do componente e 
vista na fig. A- I. sendo seus fios (ter
minais) polarizados: fio vennelho para o 
positivo e fio preto para o negativo. As 
respostas as suas perguntas (pela or
dem), af estiio: 

1 - A "pastilha" (fig. A-3) e mesmo o 
chamado transdotor pic:w eJetrico , 
ou seja: urn material ("cristal") que, 
submetido a pulsos eletricos, sofre 
intensas defonna<;:6es mecanicas 
(que, se suficientemente rapidas, po
dem manifestar-se na fonna de 
SOM ... ). Apenas para lembrar, os 
chamados materiais piezo-eletricos 
tambem funcionam "ao contrario", 
ou seja: se submetidos a esfor<;:os ou 
deforma<;:6es mecanicas (o som pode 
induzf-los a vibra<;:6es mecanicas) 
manifestarn pulsos eletricos, peque
nas varia<;:oes de potencial, em ter
minais a eles acoplados (umJnicro~ 
fone de cristal funciona exatamente 
assim. .. ). Notar que na "pastilha" 
estiio acessiveis tres tenninais, sendo 
que um deles corresponde, eletrica
mente, a placa metalica que serve de 
base "eletro-mecanica" aos cristais 
transdutores ... 

2 - 0 circuitinho "enfiado" dentro do 
MQ27S e, na verdade (como Voce 
bem "intuiu" ... ) um pequeno oscila
dor, no qual a "pastilha" piezo exer-
ce duas fun<;:oes: uma como "capaci-

BB>51b4H~Hl>E4~ 
tor" de realimenta<;:iio (os "cristais" 
determinadores do efeito piezo apre
sentam elevadissima resistencia, po
dendo ser considerados como um 
"dieletrico" isolante, entre seus su
portes rnetalicos, agindo assim, como 
um "capacitor" ... ) e outra como 
"ressonador" ou "mini alto-falante", 
traduzindo em SOM as rapidas va
ria<;:oes eletricas presentes no circui
to oscilador! Pelas suas especiais ca
racteristicas, o circuito pode ser 
construido de fonna extremamente 
simples e pequena, acondicionado 
assim naquela minuscula plaquinha 
de Impresso que Voce "autopsiou" ... 

3 - A "pastilha", por sf, niio e capaz de 
emitir som, a menos que receba a 
conveniente excita<;:iio (por pulsos 
eletricos cuja frequencia "bata:, de 
preferencia, com seu ritmo natural 
de ressonancia ... ). Assim, o transdu
tor piezo ("pastilha") apenas poderia 
emitir som se excitado por Corrente 
Altemada. Como urn buzzer e, basi
camente, uma "buzininha" eletronica 
destinada a energiza<;:iio com Cor
rente Continua, toma-se necessaria 
a presen<;:a do mini-circuito ja visto, 
de modo a fonnar o conveniente os
cilador, cujos pulsos eletricos serao, 
pela dita "pastilha", traduzidos em 
SOM ... Perceba que, quando Voce 
ligou a "pastilha" a safda do seu ra
dio-gravador, simplesmente exci
tou-a com os pulsos eletrtcos que, 

PUQUINHA 

(MPft£110 © 

originalmente, seriam destinados ao 
alto- falante do dito aparelho! Igual
zinho ocorre com um microfone de 
cristal comum, a "pastilha" funcio
nou, entao, como um "fone de cris
tal", o que e nonnal, caracteristica 
dos dispositivos piezo! 

4 Os pontos que Voce codificou como 
1-2-3, na "pastilha", sao simples
mente os acessos "eletricos" ao 
transdutor piezo ea sua base metali
ca (que apresenta fun<;:6es tanto 
mecanicas quanto eletricas, no arran
jo ... ) . .Os terminais sao tres ja que:um 
esta ligado a base metalica do con
junto, e os outros dois a pontos to 
pr6prio material ("cristal") transdu
tor. 

Resumindo: quando dizemos (numa 
LIST A DE PE<;AS de montagens de 
APE, por exemplo ... ) "uma aipsola 
piczo" ou "mn tnnsdutor pic:w" esta
mos nos referindo apenas a "pastilha" 
(exemplos: uma capsula "Le Son" ou 
um transdutor "MK-27S-AC", da "U
NICOBA" ... ). Ja quando dizemos: "wn 
bm:7.er pic:w", estamos nos referindo ao 
pr6prio sinalizador sonoro, ou a "buzi
ninha" ieletronica1 energizada por C.C. 
(e que tern, dentro, o circuitinho "au
topsiado" pelo Marcelo ... ), tendo como 
exemplos, o MQ27ADC ("UNICO
BA"), ou o S/3-30V - IC ("SONA
J,.ARME"), etc. Acreditamos que agora, 
tanto o Marcelo quanto o resto da "tur
ma" niio tern mais duvidas, certo? 

PAITILHA 

(fji}j@ HOii 
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Modulo de Contro 
le p;Rele Indus• 
trial de Tempo 

MODULO PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA "USO INDUS
TRIAL", NO CONTROLE DE "RELES DE TEMPO" OS. MAIS DIVER
SOS! ALIMENTACAO C.A. EM 110 OU 220V! FONTE E AJUSTE IN
CORPORADOS! PEQUENO TAMANHO, BAIXO CUSTO E BOA CON
FIABILIDADE! PODE CONTROLAR QUALQUER RELE COM BOBINA 
PARA 12VCC (PADRAO INDUSTRIAL) SOB CORRENTE DE ATE 40mA 
(BOBINA DE 300R OU MAIS ... ) E COM CONTATOS DE UTILIZACAO 
PARA QUALQUER CORRENTE (10A OU MAIS ... ). IDEAL PARA CO
MANDO DE PROCESSOS E MAQUINARIOS (VERSATIL, ACEITA FA
CEIS MODIFICACOES NA GAMA DE AJUSTES DE TEMPO). 

M6dulos para aplicac;ao indus
trial ou profissional, exigem uma 
abordagem (tanto no projeto, quan
to no lay out, sem falar nos aspec
tos de compactac;ao, custos, etc.) 
diferente daquela parametrada para 
"montagens de hobbystas" ... En
tretanto, aqui em APE, procuramos, 
dentro do possfvel, promover um 
certo "casamento" <lesses aspectos 
"extra-projeto". de modo que o 
circuito apresentado assuma uma 
certa versatilidade... Nao e inco
mum que tecnicos ou engenheiros 
industriais acabem usando ideias 
inicialmente propostas aqui em 
APE, visando o Hobbysta, no de
senvolvimento de m6dulos para 
aplicac;iio profissional... 0 "vice
versa" tambem vale: Hobbystas 
"avanc;ados", por vezes, "pegam" 
projetos de direcionamento profis
sional, aqui mostrados, e os adap
tam para uso em aplicac;oes mais 
"corriqueiras" ... 

0 MODULO DE CONTRO
LE P/RELE INDUSTRIAL DE 
TEMPO (MOCRfD encontra-se 
justamente nessa categoria de pro
jetos: embora a concepc;iio tenha se 
desenvolvido visando o uso profis
sional, nada impede (muito pelo 
contrario ... ) que a ideia basica seja 
adaptada tambem para outros usos, 
puramente "hobbisticos" ... Em sua 
essencia, contudo, o· MOCRIT foi 
criado para utilizac;iio industrial, no 

controle de reles que comandam 
maquinarios e processos necessi~ 
tando de temporizac;ao. Versatili
zando ao maximo as sua caracteris
ticas, o MOCRIT pode ser alimen
tado (e simultaneamente comanda
do, conforme veremos ... ) por redes 
C.A. de 110 ou 220V (a partir de 
uma simplfssima alterac;iio na quan
tidade de componentes ... ). Destina
do ao comando direto de reles cujas 
bobinas trabalhem sob 12VCC (pa
driio industrial), sob corrente mode
rada (ate 40mA), o MOCRIT apre
senta 3 contatos de safda, que - de
pendendo do arranjo de ligai;oes -
pode tanto ENERGIZAR o rele no 
periodo da TEMPORIZA(;:AO, 
quanta DESENERGIZAR o rele no 
periodo. 0 tempo, ajustavel entre 
aproximadamente meio minuto e 
quase cinco minutos, apresenta ex
celente repetibilidade (e pode ter 
sua gama facilmente modificada, 
pela alterac;iio do valor basico de l 

· ou 2 componentes comuns ... ). 
Dependendo unicamente da 

capacidade dos contatos de utili
zac;iio do rele acoplado, o MOCRIT 
podera, entiio, controlar maquina
rios "pesados", com potencias de 
centenas ou milhares de watts 
(seriio dados detalhes e sugestoes, 
no decorrer do presente artigo ... ). 

Enfim: uma montagem com
pacta, de baixo custo, alta confiabi
lidade, facflima de instalar ( e de 

manutenc;iio tambem muito simples, 
como exigem normas industriais ... ), 
no "jeitinho" que os tecnicos e en
genheiros industriais procuram ••• 

CARACTERiSTICAS 

- M6dulo Eletr6nico para controle 
de reles destinados ao comando 
temporizado de maquinario indus
trial ou profissional. 

- Alimentai;iio: 110 ou 220 VCA 
.(dim~nsionada pela quantidade de 
capacitores incorporados t\ fonte 
intema do circuito - ver deta
lhes ... ) sob baixo consumo. 

- Disparo: pela pr6pria alimen
tac;iio, simplificando o controle 
operacional do dispositivo. 0 ato 
de aplicar a alimentac;iio ao MO
CRIT automaticamente funciona 
como "gatilho" da temporizac;iio. 

- Temporizai;iio: com os valores 
originais dos componentes, fican
do entre cerca de 30 segundos e 5 
minutos (abrangendo, portanto, 
grande parte das necessarias apli
cai;oes em maquinarios e proces
sos ). Essa gama pode sei- facil
mente modificada, pela alterac;ao 
do valor de 1 ou 2 componentes 
(explicac;oes adiante). 

- Aceita controlar reles com bobina 
para 12 VCC, sob corrente de 
energizac;ao de ate 40mA (bobina 
de 300R ou mais). 

- Capacidade final de controle: de
pendendo unicamente dos para
metros dos contatos do rele utili
zado (tipicamente I 0A ou mais, 
ou, no mfnimo, lKW ... ). 

- Tipos de acionamento: dois, auto 
turn off (rele A TIV ADO DU
RAl\/TE O PERIODO ajustado, 
desligando ao final) ou auto bnn 
on (rele DESA TIV ADO DU
RANTE O PERIODO, ligando ao 
final ... ). 
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C.A. 
J'\..,-

110w 

Z20w ,. 
E 

- Ajuste: um unico, por potencio
metro, delimitando os tempos mi
nimo e maximo de energi
za<;iio/desenergiza<;iio do rele con
trolado. 

OCIRCUITO 

Na fig. I temos o diagrama 
esquemlitico do circuito do MO
CRIT ... 0 nucleo da "coisa" ~ um 
manjad(ssimo Integrado 555 (basi
camente "inventado" para apli
ca<;oes desse tipo) que trabalha 
numa configura<;iio pouco usual, 
com os componentes determinantes 
da temporiza<;iio acopiados ao pr6-
prio pino de disparo (pino 2), com 
o que alimentando-se o m6dulo, ao 
mesmo tempo temos o inf<,j.o d9 
perlodo. Um resistor de IM interli
ga o pr6prio pino de "disparo" ao 
pino 6 (sensor de n(vel do primeiro 
comparador intemo do 555) en
quanto que o capacitor de 220u e 
mais o resistor fixo de 220K, em 
serie com o potenciometro de IM, 
determinam a<; temporiza<;oes mf
nima e maxima do sistema. Um 
ponto interessante de notar, nessa 
especial configura<;iio, ~ que a saf
da do 555 (pino 3) permanece, em 
stand by (fora do perlodo de tem
poriza<;iio) alta (e niio baixa, como 
na configura<;iio convencional). 
Junto ao ta1 pino de salda, dois 
diodos estabelecem prote<;iio contra 
os repiques de tensiio, provenientes 
das pr6prias bobinas dos reles ( e 
que podem atingir n(veis capazes 
de inutilizar um 555 mais "despre
venido" ... ). Notar que um rele cuja 
bobina seja ligada aos pontos A-B, 
s6 sera energizado quando a safda 
(pino 3 - ponto B) "abaixar" ( o 
que s6 se dl1 DURANTE a tempo
riza<;iio, como vimos ... ). 111 um rele 
com a sua bobina ligada entre os 

•• IN4004 BC541 

~ 

8 SO EM IIOw 

!JI TEMPO MAX.l-11,Z SEG/~FI 

~ AJUST( TEMPO 

pontos B-C, para que seja energi
zado, necessita que a salda (B) te
nha n(vel alto. Com isso, durante a 
temporiza<;iio (sa(da em n(vel bai
xo), o tal rele ficara desativado, 
energizando-se apenas ao fun do 
periodo. 

Embora um 555 possa traba
lhar, em sua safda (pino 3) com 
correntes de aw 200mA, as carac
terlsticas da pr6pria fonte interna 
do MOCRIT vetam a utiliza<;iio de 
reles que demandem mais do que 
40mA (bobina de 300R, sob I 2V 
nominais). Isso, no entanto, niio 
constitui problema, jli que a maioria 
dos reles modernos, apresenta sen
sibilidade dentro dessa faixa ... 

Falando na "fonte intema", o 
. MOCRIT incorpora, em seu m6du-

A 

IN4141 
} ENERBl~AOO 

NO PERIODO 

8 

IN4141 } DESENE~GIZADO 
NO PUIODO 

C 

Fig. 1 

lo, a fonte CC necessma A alimen
ta<;iio do Integrado, energiza<;iio do 
rele e - simultaneamente - ao pr6-
prio comando de disparo da tempo
riza<;iio. Por razoes de custo e com
pacta<;iio (itens importantes, numa 
configura<;iio de uso industrial), a 
fonte foi estruturada sem transfor
mador, no sistema A reatiincia capa
citiva, com o resistor de I OOR esta
belecendo uma previa limita<;iio de 
corrente, seguido pela "bateria" de 
capacitores de 220n ( 4 em paralelo 
para redes de I lOV ou 2 em parale
lo para 220V), cuja descarga ~ pro
porcionada pelo resistor/paraielo de 
IM. Notem que o uso de vmos ca
pacitores de 220n tern razoes de 
custo e tamanho, jli que capacitores 
de valor mais elevado, e com a ne-

Fig. 2 
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~ 

Fig. 3 
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cessruia tensao de isola<;ao ( 400V) 
seriam uns "monstrinhos", altm de 
custarem bem mais. .. Assim, o que 
o Leitor tern que considerar t: 
usam-se 4 capacitores de 220n nas 
redes de 110 ou apenas 2 ( nao sao 
colocados os marcados com asteris
co) em redes de 220V. 

Devidamente "derrubada" pe
la reatancia do bloco capacitivo, a 
energia de C.A. t entao retificada, 
em onda completa, pela ponte for
mada pelos 4 diodos 1N4004, ap6s 
o que t entregue para regula<;ao e 
estabiliza<;ao (fatores importantes 
para uma boa repetibilidade de 
temporiza<;6es, sob condi<;6es ad
versas de varia<;ao eventual na 
tensao nominal da rede ... ) pelo blo
co formado pelo eletrolftico de 
220u x 63V (nao usar, af, capacitor 
para tens6es menores ... ), mais o 
transfstor BC547, diodo zener de 
13 V e resistor de polariza<;ao do 
transistor (330R). 0 resultante t 
uma C.C. filtrada, estabilizada e 
regulada, ideal para a alimenta<;ao e 
comando do bloco temporizador 
encabe<;ado pelo 555. 

Quern j~ tern alguma pr~tica 
no assunto, notar~ as tendencias de 
compacta<;ao, simplifica<;ao, con
ten<;ao de custos, facilita<;ao na 
eventual manuten<;ao, entre outras 
"filosofias" adotadas no projeto do 
MOCRIT. 

0 funcionamento b~sico t 
simples (como deve ser o de qual
quer m6dulo com finalidades indus
triais ... ): aos terminais A-B, ou 
B-C (dependendo da a<;ao espera
da), acoplam-se os terminais de 
bobina do rele (dentro dos parame
tros requeridos). Normalmente, os 
terminais de entrada (E-E) estao 
desativados. Quando, porem (via 
chave/~rie, conforme veremos ao 
final), a entrada E-E do MOCRIT 
for energizada com C.A., ocorre o 
imediato disparo da temporiza<;ao, 
ao fim da qual (mesmo com E-E 
energizado por C.A.) a condi<;ao do 
rele revertera...... 0 eventual re
disparo devera ser, portanto, feito a 
partir de um "desligamento/liga
mento" momentaneo da chave (e
ventualmente controlada por um 
pedal, dependendo da utiliza<;ao ... ) 
que autoriza a passagem de C.A. 
para os terminais de entrada E-E. 

LIST A DE PECAS 

• 1 - Circuito Integrado 555 
• 1 - Transfstor BC54 7 
• 1 - Diodo zener de 13V x 1 W 
• 4 - Diodos 1N4004 ou equiva

lentes 
• 3 - Diodos 1N4148 ou equiva-

lentes 
• 1 - Resistor lOOR x 1/2 watt 
• 1 - Resistor 330R x 1/4 watt 
• 1 - Resistor 220K x 1/4 watt 
• 2 - Resistores 1 M x 1/4 watt 
• 1 - Potenciometro de 1 M, li

near (VER TEXTO) 
• 4 - Capacitores 220n x 400V 

(VER TEXTO) 
• 1 - Capacitor ( eletrolftico) 

220u x 16V (VER TEX
TO) 

• 1 - Capacitor (eletrolftico) 
220u x 63V 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
especffica para a montagem 
(11,0 x 3,8 cm.) 

• - Fio e solda para as liga<;6es 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Soquete (8 pinos OIL) para 
o Integrado ( que toma mais 
f~cil uma eventual manu
ten<;ao do m6dulo) 

• 3 - Conjuntos de homes para
fus~veis, tipo "KRE", sen
do um com 3 contatos, e 2 
com 2 contatos cada. Afas
tamento dos pinos de li
ga<;ao: 2/10". Tais homes 
nao sao obrigat6rios, 
porem agilizam muito a 
instala<;ao e manuten<;ao do 
m6dulo. 

BORNES 
TIPO 

"KRE" 

• 1 - Knob para O potenciometro 
de ajuste 

• - Caixa para o m6dulo. Item 
opcional e muito dependen
te do tipo de util~ao, 
adapta<;ao ou acoplamento 
eletro-rnecanico pretendi
do. Diversos containers 
pl~sticos ou de metal, po
dem ser facilmente utiliza
dos, de acordo com as ne
cessidades. 

COMPLEMENTOS 

• 1 - Rele, com bobina para 12 
VCC, para uma demanda 
de corrente, na energi
za<;ao de 40mA mrutimos 
(bopina de, no mfnimo, 
300R), com contatos de 
utiliza<;ao para as corren~s 
e potencias desejadas 
(VER TEXTO). 

• 1 - 'Chave geral ( energia/dispa
ro) para o m6dulo, poden
do tal interruptor ser de di
versos tipos, inclusive acio
nadqs por pedal ou atravts 
de outras convenientes 
adapta<;6es mecanicas. De
vido a baixa Corrente nesse 
interruptor, inclusive mi
cro-switches ( a serem co
mandadas mecanicamente 
pelo pr6prio maquinruio ou 
processo controlados). 

• - Outros detalhes e sugest6es 
sobre os eventuais COM
PLEMENTOS ao MO
CRIT, serao vistos mais 
adiante ... 

ENTRAOAS P/ 

,/ FIOS DE CONEXAO 

PINOS P/ CIRC. 

IMPRESSO. 

Fig. 4 
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OS COMPONENTES 

No m6dulo blisico do circuito, 
nada 6 de diffcil aquisi9ao. Os 
componentes ativos ou semicondu
tores admitem algumas equivalen
cias, lembrando que o pr6prio 555 
6 fabricado por diversas fontes, po
dendo surgir com prefixos diversos 
ao codigo nurn6rico blisico. 

Um ponto que merece aten9ao 
6 quanta as tensoes de trabalho dos 
capacitores: nenhuma delas, indi
cadas claramente na LIST A DE 
PE<;AS, pode ser "ignorada" ... 
Podem ser usados capacitores com 
tensoes de trabalho maiores do que 
as indicadas, mas nuoca menores ••• 

Quanta as identifica96es dos 
componentes, terminais e c6digos, 
recomendamos uma consulta ao 
T ABELAO APE, para o Leitor 
ainda nao .niuito "pratico" (os t6c
nicos industriais ja serao "macacos 
velhos" no assunto, portanto ... ). 

Embora "fora" do m6dulo 
bru.ico, recomendamos ao Leitor 
wn acompanhamento atento aos 
itens relacionados em OPCIO
NAIS/DIVERSOS e COMPLE
MENTOS Guntc;, a LIST A DE PE
<,;:AS), pois deles dependem muitos 
dos aspectos praticos de instli.la9ao 
e funciooa.p:>entQ do_MOCRIT. 

Observar ainda que, na even
tualidade de se desejar alterar a 
gama ajustlivel de temporiza96es do 
MOCRIT, o capacitor eletrolftico 
original de 220u x 16V e/ou o po
tenciometro original de l M poderiio 
ter seus valores modificados, de 
acordo com as recomenda9oes con
tidas no final da presente mat6ria. 

••••• 
AMONTAGEM 

0 lay out do padrao cobreado 
da placa especffica estli na fig. 2 
(escala 1:1). Notar que, acompa
nhando os requisitos de um m6dulo 
para "uso industrial", embora te
nhamos compactado bastante a 
montagem, a "coisa" nao foi dema
siadamente "apertada"' ,ja que uma 
placa com algumas "folgas" facili
ta muito a eventual manuten9ao, 
troca de componentes e essas coi
sas. De qualquer modo, o padrao 
nao 6 complicado, nem muito den-

CHAVE 

IIOCRIT 
C.A. ____ __, '"' A~ .r-...,. "" CA LADO DOS B & 
110 ------------l 0 COMPONEHTES C 0 }

ABOelNA 
00 REL£ 
CONTROLAOO 
IFIG.81 

2201 I..-----:~ _J 

so, sendo de facfiima reprodu9ao e 
confec9ao, mesmo que se usem 
apenas materiais e ferramentas co
muns, a nfvel de Hobbysta ..• 

Na fig. 3 temos a montagem 
em ""..chapeado'', com as posi96es, 
valores e c6digos dos componentes 
nitidamente demarcados sobre o la
do nio cobreado da placa. .. Como 
sempre, os pontos que requerem 
maior aten9ao dizem respeito aos 
componentes poJarizados (lntegra
dos, diodos, zener e capacitores 

. eletrolfticos) que nao podem sofrer 
inversoes no seu posicionamento, 
sob pena de nao funcionamento do 
m6dulo ( e de dano ao pr6prio com
ponente ). T6cnicos, provavelmente, 
jli estarao "calejados" no assunto, 
mas os eventuais novatos devem 
recorrer - na duvida - ao TA
BELAO APE... Ainda durante a 
montagem, propriamente, os conse
lhos enunciados nas INS
TRU<,;:6ES GERAIS PARA AS 

IIOCRIT 

Fig. 5 

MONT A GENS devem ser seguidos 
a risca... ' 

Observar os conetores (bor
nes) de liga9ao externa ao m6dulo, 
assim codificados: 

- CA - Liga9oes de entrada de C.A. 
( 110 ou 220V) via chave 
geral de comando/disparo. 

- POT - Conexoes do potenciome
tro de ajuste de tempori
za9ao. 

- ABC - Liga96es ao rele controla
do (bobina). 

Conforme ja foi dito, embora 
tais bornes nao sejam obrigat6rios, 
facilitam muito a insta1111sao e even
tual manuten9ao do MOCRIT, de
. vido a simplicidade e rapidez com 
que conexoes e desconexoes podem 
ser feitas... Para quern ainda nao 
conhece, a fig. 4 da uma "vista" 
dos tais bornes ( que sao produzidos 
com diversos numeros de segmen-

-ZAOO 
IIO l'l':IHOOO 0 

w} A 
AO CONT.-01.E 

C DA API.ICAiAO 

L.11A 
11111..fs C/ 
IIOll.-

lhcc © 
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Fig..6 
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tos ou contatos ... ), com seus pinos 
apropriados para Circuitos Impres
sos, suas "janelas" para con~xao 
dos condutores e os parafusos su
periores, atraves dos quais as li
gac;oes sao eletrica e mecanicamen
te fixadas (ou "soltas", quando ne
cessrui.o). Quern quiser ou preferir, 
podera usar, em tais pontos de co
nexao, tenninais tipo "espadinha", 
"Sindal" ou outros, ~ convenien
cia ... 

Na fig. 5 temos o diagrama 
das conexoes extemas ~ placa, en
fatizando-se a entrada de C.A. 
(controlada pela chave de energi
za<;lio/disparo) e as ligac;oes ao po
tenciometro (visto frontalmente, na 
figura). 

LIGANDO O IIOCRIT AO RELE 
CONTROLADO 

Jli dissemos que sao dois os 
modos blisicos de funcionamento 
do m6dulo. Detalhando, atraves da 
figura 6: 

- 6-A - Ligando-se a bobina do rele 
aos pontos A-B teremos a 
energizac;ao do dito rele 
DURANTE o perfodo de 
temporizac;ao (antes, e de
pois do perfodo, o rele fi
cara desenergizado, inde
pendente da chave geral es
tar ou nao ligada). 

- 6-B - Com a bobina do rele ligada 
aos pontos B-C, este sera 
desenergizado DURANTE 
o perfodo de temporizac;ao. 
Obviamente que antes do 
perfodo ( em virtude da cha
ve geral/disparo encontrar
se "aberta") o rele tamb6n 
permanecera desativado, 
porem , ao final da tempori
zac;ao, serli energizado, as
sim ficando enquanto a 
chave geral estiver "fecha
da". 

Com um mfnimo de atenc;ao e 
born senso, mais o born aproveita
mento dos contatos (geralmente re
versfveis) de aplicac;ao do rele, jun
ta.mente com as condic;6es propor
cionais pelos terminais A-B-C do 
MOCRIT, diversas configurac;6es 
ou "programas" simples podem ser 
implementados com facilidade ... 

~c 
RELES II METALTEX" 

"SCHRACK" 
BOB.12vcc B 
CONT.IOA [:[)"' C 

B D NA .. NF 
DC B 

a D NFa G1RC2 

RU101012 

Fig. 7 

Lembramos que, em qualquer 
caso, a bobina do rele controlado 
devera estar dimensionada para 12 
VCC, sob corrente mlixima de 
40mA (resistencia igual ou maior 
do que 300R, portanto ... ). Quanto 
aos contatos de aplicac;ao ou utili
zac;ao, das suas capacidades depen
derao os limites de tensao, corrente 
e potencia controlliveis pelo con
junto. Nao e diffcil de obter-se 
reles com contatos (1 ou mais, re
versfveis) para no mfuimo IOA, 
permitindo assim um chaveamento 
de cargas a partir de IKW (em 110) 
ou 2KW (em 220). A tftulo de 
exemplo, a fig. 7 mostra dois com
ponentes plenamente compatfveis 
com o controle do MOCRIT, ou se
jam: 

- Rele RU101012 (Scbrack) - 1 
contato reversfvel p/1 0A 

· - Rele G 1RC2 (Metaltex) - 1 conta
to reversfvel p/1 0A 

Para facilitar as coisas, as pi
nagens dos citados reles ta.mbt5m 
estli indicada na figura. 

EXEMPLO PAA TICO DE 
APLICACAO DO MOCRIT 

Di versas sao as possibilidades 
aplicativas do MOCRIT, no contro-

le de maquinrui.o ou processos in
dustriais os mais variados... A fig. 
8 dli uma sugestao para o comando 
de uma mliquina seladora de sacos 
pllisticos (trabalha "a quente", sob 
temporizac;6es condicionadas pela 
espessura do filme de poliestireno 
usado nos sacos, tamanho dos di
tos cujos e outros fatores ... ). 

As ligac;oes devem ser feitas 
confonne indica o diagrama. A 
chave geral/disparo pode ser do ti
po ''push-button'', controlada pelo 
operador da mliquina via pedal de 
comando na base da bancada de 
trabalho. Em paralelo com as re
sistencias aquecedoras da mliquina, 
pode ser ligada ( como sugere o 
diagrama) uma pequena lampada 
piloto ... 

Uma vez ajustada a necessliria 
temporizac;ao, o operador coloca o 
filme de poliestireno a ser "solda
do", aperta o pedal e o resto e com 
o MOCRIT... A lampada ficara 
acesa durante a temporizac;ao, apa
gando-se ao final, quando entao o 
operador pode liberar o pedal e re
comec;ar o ciclo de trabalho ... 

No comando eventual de 
processos sequenciais, a chave ge
ral/disparo do MOCRIT pode ser 
substitufda por micro-switch meca
nicamente acionada por maquinli
rios ou pelo proprio processo a par-

11 
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Fig. 8 

tir de adap~oes med\nicas siin
ples. A corrente percorrendo a cha
ve geral/disparo e pequena (menos 
de lOOmA), com o que mesmo con
tatores miniatura poderiio dar con
ta, sem problemas ... 

Falando em CORRENTE, se 
a danada NO MAQUINARIO 
CHA VEADO for muito "brava". 
nada iinpede que o rele Msico aco
plado ao MOCRIT comande um 
contator eletro-mecanico c\c all;a 
potencia, conforme indica o dia
grama da fig. 9. Com tal configu
~ao, dezenas de quilowatts po
dem ser confortavelmente tempori
zados, sob limites unicamente de
terminados pelos contatos da chave 

REL1 

eletro-mecanica intercalada ! 

MODIFICANDO A FAIXA DE 
TEMPORIZACOES 

Com os valores basicos indi
cados no esquema do MOCRIT 
(fig. 1 e outras ••• ), os temposflimi
tes ajustaveis via potenciometro, fl
cam entre meio minuto e quase 5 
.minutos, convenientes para muitas 
das aplica~oes industriais tlpicas •.• 
Entretanto, se tais margens forem 
insuficientes, ou largas demais, na
da iinpede que sejam alteradas ... 
Revendo o esquema (fig. 1) lem
bramos que o capacitor eletrolftico 

~ j-----0------, 

EL£TRe 
CHAVE DE 
POTENCIA 

i
~---E> 

CARGADt: 
ALTA POTENCIA 

./"\..r 
CA 

Pig. 9 

marcado com um asterlsco dentro 
de um quadradinho (220u) referen
cia o tempo n1'ximo, na razao 
aproximada de 1,2 segundos por 
microfarad. Assiin, sua substitui~ao 
por um de 22u, por exemplo, dara 
tempos extremos de 3 segundos e 
25 segundos, aproximadamente. Ja 
um capacitor de J()(X)u estabelecera 
limites entre cerca de 3 minutos e 
20 minutos, aproxiinadamente. 
Tais margens valem para um poten
ciometro de IM (ajuste de tempo) 
porem o valor de tal potenciometro 
tamb6m pode ser alterado, na busca 
de novos parametros de tempo! Ou
tra coisa: "quern'' determina o tem
po mfuimo ajustavel e o resistor fi
xo original de 220K (em serie com 
o potenciometro de ajuste). Assiin, 
quern precisar modificar esse para
metro (tempo mfniino) devera atuar 
na substitui~ao desse resistor (ori
ginal 220K), buscando atingir o de
sejado desempenho .•• 

Sofistica~oes outras sao 
possfveis, entre elas a demarca~ao 
de um dial junto ao knob do poten
ciometro (permitindo assiin a facil 
visualiza~ao pelo operador, do 
tempo ajustado .•. ), cujas divisoes 
deveriio ser experimentalmente de
terminadas. Por outro lado, quern 
precisar de temporiz~oes precisas, 
porem :fixas, podera substituir o po
tenciometro original por um trim
pot. ou mesmo por um resistor :fixo, 
de valor experimentalmente deter
minado... Em qualquer caso, lem
bramos que o MOCRlT apresenta 
excelente repetibilidade, ou seja: 
um tempo determinado, uma vez 
ajustado, sera sempre "repetido" 
com excelente precisao ( o que e 
bastante conveniente em atividades 
industriais ••• ) • 

Para finalizar, lembramos que 
a busca de temporiza~oes muito 
longas (acima de 20 ou 25 minutos, 

• tipicamente ... ) exigirao que o capa
citor responsavel (asterisco num 
quadradinho) seja de muito boa 
qualidade, com "fuga" minfma (o 
que nao e muito facil de se obter, 
em valores altos de capacitancia ... ). 
Para tais casos, recomendamos a 
utiliza~ao do m6dulo digital mos
trado em APE n2 6, sob o nome de 
SUPER TIMER REGULAVEL 
(STR) que aceita interessantes 
adapta~oes para temporiza~oes de 
at:6 varias horas .•• 



Alarme de Toque/ 
Proximidade,Te111 
porizado ( P/MACANETA) 

SENSiVEL E FACIL DE INST ALAR (VERSAO SUPER-APERFEl<;OADA 
DO "ALARME DE MA<;ANETA" MOSTRADO EM APE n2 7), EMITE UM 
POTENTE AVISO SONORO ASSIM QUE ALGUEM TOCA A MA<;ANE
T A DA PORT A (IIESIIO USANDO LUVAS .•. ). 0 ALARME SONORO (A 
ESCOLHA) PODE SER "INSTANTANEO" OU "TEMPORIZADO"! IN· 
CLUI UM EFETIVO CONTROLE DE SENSIBILIDADE (QUE PERMITE, 
ENTRE OUTRAS COISAS, A EVENTUAL ADAPTA<;AO DO CIRCUITO 
PARA OUTRAS FUN<;OES ... ). MONTAGEM SIMPLES, TAMANHO 
COMPACTO! UM ITEM DE SEGURAN<;A "IMPERDiVEL" ... 

No ja distante n2 7 de APE 
(quase dois anos at:ras ... ) mostra
mos um dos projetos que mais 
aten<riio chamou entre os ,.Leit()
res/Hobbystas interessados em 
avam;adas montagens "de seguran
~a", o ALMA (ALARME DE 
MA<:;ANET A). Baseado em apenas 
3 trans{stores, aquele circuito era 
extremamente simples (embora efe
tivo), exigindo um ajuste um tanto 
cntico, alem da confec~iio de uma 
bobina ( coisa que o Hobbysta nao 
gosta muito .•. ), para, no final, emi
tir um alanne (ao toque da ma~ane
ta controlada) via buzzer piezo-ele
trico... 0 sucesso daquela monta
gem (e dos respectivos KIT ... ) foi 
muito grande, porem varios Leito
res/Hobbystas nos solicitaram, ao 
longo desses dois anos, um projeto 
ainda mais avan~ado e completo, 
no genero, que ao mesmo tempo 
pudesse ultrapassar as "deficien
cias" (inerentes a extrema simplici
dade) do "}LMA e acrescentar al
gumas melhorias especfficas (mais 
volume no alanne sonoro, maior 
facilidade no ajuste, disparo tempo
rizado, etc.). Como aqui ninguem 
"dorme olhando a ~a", eis o pro
jeto solicitado: ALARME DE TO
QUE/PROXIMIDADE, TEMPO-

RIZADO (P/MA<'.;ANETA), "ape
lidado" de ALTOM, para simplifi
car o nome! 

0 ALTOM guarda, do "ve
lho" ALMA, apenas o "espfrito" 
ou inten~iio basica: disparar um 
alarme sonoro quando alguem tocar 
a ma~aneta metalica de uma porta, 
proporcionando assim um excelente 
desempenho em sistemas de segu
ran~a domesticos, comerciais ou 
mesmo profissionais! De resto, o 
"novo" projeto, baseado em Inte
grados versateis (porem de facil 
aquisi~ao ... ) e muito mais sensfvel 
e - paradoxalmente - de ajuste mui
to mais facil ! o som do alarme e 
tambem muit.o mais "bravo", in
corporando o circuito a possibili
dade (via chave de "escolha") de 
disparo temporizado (alem do modo 
"momentaneo''). 

Apesar de todos esses avan
~os, o circuito do ALTOM conti
nou simples, baseado em numero 
nao muito elevado de ~as, com
pacto no tamanho e niio muito "as
sustador" em custo. A instala~iio 
permanece facil (um unico fiozi
nho, com ilh6s metalico, conetado 
ao corpo metalico da fechadura ou 
~aneta ... ). Gra~as ao seu desen
volvimento mais abrangente, o cir-

cuito basico do ALTOM permitira, 
inclusive, sua adapta~iio ou "im
provisa&iio" em outras fun~oes de 
controle sobre o toque em superff
cies metalicas (a a~ao do potencio
metro de ajuste da sensibilidade e 
bastante ampla, permitindo algumas 
"maluquices" interessantes ... ). 

Alimentado a pilhas (9V) o 
ALTOM trabalha sob baixa de
manda de corrente, podendo fun
cionar por penodos prolongados, 
sem um desgaste excessivo na fonte 
de energia ( em aplica~oes "semi
fixas" podera ate ser energizado 
por fonte, tipo "eliminador de pi
lhas", com toda facilidade). 

Enfun: um conjunto de carac
tensticas (ver a sfutese, a seguir) 
altamente desejaveis, que se refle
tiriio num dispositivo realmente util 
e eficiente, podendo ate ser aplica
do em fun~oes profissionais ! 

CARACTERiSTICAS 

- Circuito de alanne de toque ( ou 
proximidade extrema ... ) sobre su 
perffcies ou objetos metalicos de 
pequenas dimensoes ( especifica
mente desenvolvido para monito
rar MA<:;ANETAS METALICAS, 
instaladas em portas NAO 
METALICAS. 

- Princfpio de funcionamento: ca
pacitivo, por "divisor" do qual a 
capacitancia representada pela 
mao da pessoa, "rouba" energia 
do sistema, fato este detetado por 
sens{vel comparador intemo. 

- Sensoreamento: por pequeno ilh6s 
metalico, na extremidade de fio 
fino, a ser f"ixado eletrica e meca-
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TOQUE/ PROXll',L 

lOK IIOOp 

nicamente ao "corpo" metalico da 
tIJa;aneta controlada. 

- Alanne sonoro de born volume, 
ernitido por alto-falante, e gerado 
por oscilador transistorizado ati- . 
vo, intemo. 

- MO<J.os de disparo: MOMENT A
NEO ( o alanne apenas soa en
quanto alguem se mantiver tocan
do a rna<;aneta controlada) ou 
TEMPORIZADO (mesrno ap6s a 
pessoa retirar a mao, o alanne 
continua a soar por vmos segun
dos, decaindo ao final, ate "ernu
decer"). A escolha do "rnodo" e 
feita por pequena chave especffi
ca. 

- Ajuste: urn unico, por potencio
metro externamente acessfvel, 
perrnitindo adequa<;ao da sensibi
lidade a inumeras condi<;oes es
pecfficas. 

- Alirnenta<;ao: 9 volts CC, basica
mente fomecidos por 6 pilhas pe
quenas nurn suporte pr6prio. Em 
aplica<;oes serni-fixas, podera ser 
alimentado por fonte ("elirninador 
de pilhas") ligada a C.A. local, 
corn safda de 9 VCC, sob 
250rnA (ou rnais). 

- Consurno: Muito baixo. Em stand 
by na casa de poucos rniliamperes 
(garantindo boa durabilidade as 
pilhas), subindo para algumas de
zenas de rniliamperes durante o 
disparo sonoro. 

- Tamanho/peso: pequenos, facili
tando a instala<;ao e ftxa<;ao como 
"alanne localizado". 0 circuito 
admite, contudo, o acoplamento 
de alto-falante opcional de gran
des dirnensoes, remotarnente ins
talado (o alto-falante originalrnen
te indicado e pequeno, para pre
servar a cornpacta<;ao do AL
TOM ... ). 

Fig. 1 

OCIRCUITO 

Quern acornpanha APE desde 
os seus prirneiros numeros, e viu o 
esquema do "antigo" ALMA, no
tarn no diagrarna do ALTOM rnui
tas novidades e aperfei<;oamentos 
(na verdade, como ja dissemos, 
apenas o "espfrito da coisa" foj . 
preservado, ja que as solu<;oes tec
nicas adotadas sao radicalmente di
ferentes •.• ). 

Inicialmente, dois gaaes de um 
Integrado C.MOS 4093 (4 portas 
de 2 entradas cada, com fun<;ao 
Schmitt Trigger) exercendo a 
fun<;ao de gerar urn sinal de clock: 
de alta frequencia ( o gate osciJadol' 
e o delimitado pelos pinos 
11-12-13), cujo ntmo e determina
do pelo resistor de lOK e capacitor 
de lOOp. Desses dois gates, o deli
rnitado pelos pinos 1-2-3 funciona 
unicamente corno buffer de sa{da, 
isolando o clock dos blocos de uti
liza<;ao do sinal, de modo que estes 

Fig. 2 
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nao possam "carregar" o oscilador, 
interferindo com seu livre funcio
namento ... Atraves do capacitor de 
22p, o sinal asim gerado e aplicado 
a urn "divisor" de tensao capaciti
vo, formado pelo componente de 
lOOp (ao terminal "T") e, na even
tualidade de uma pessoa tocar ( ou 
aproximar-se muito ... ) o ponto 
'T", pela pr6pria capacitancia do 
corpo/mao da dita pessoa ( em me
dia, cerca de lOOp, sob circunstan
cias normais ... ) 

Estando, portanto, o ponto de 
toque "T" livre, sem contato ou 
proxirnidade da m.ao de uma pes
soa, a capacitancia que tal ponto 
"ve" e minuscula, com o que o di
visor de tensao capacitivo pode 
apresentar, em sua safda, pratica
mente todo o n{vel original do sinal 
de ck>ck fomecido pelo pino 3 do 
4093. Ja quando alguern toca (ou 
aproxima a m.ao extremamente ... ) 
do ponto "T", a capacitancia in
tr:fnseca desse operador "entra" no 
divisor, derrubando drasticamente o 

Fig. 3 
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nfvel do sinal de clock disponfvel 
aos blocos posteriores do circuito ! 
E exatamente por al que se da a de
tea;ao do toque •.. 

Dois diodos 1N4148 retificam 
o sinal oscilat6rio presente na safda 
!io ta1 divisor capacitivo, apresen
tando o resultado dessa retifica~ao 
ao capacitor de filtro e annazena
mento (100n) paralelado com o re
sistor de polariza'sao e decarga 
(lM). Assim, no dito capacitor, ve
rificam-se nfveis C.C. bastante de
finidos para as duas situa!s6eS 
poss{veis (ponto "T" livre ou pon
to "T" tocado ... ). Para monitorar e 
"sentir" tais nfveis distintos, utili
zamos um sensfvel Integrado 741 
(Amp.Op.) circuitado em compara
dor de tenslio, tendo sua entrada 
nao inversora (pino 3) acoplada a 
um referencial detenninado pelo 
potenci6metro (100K) de ajuste da 
SENSIBILIDADE, enquanto que A 
entrada inversora (pino 2) aplica
mos o nfvel a ser monitorado. As
sim, sempre que o pino 2 do 741 
"sentir uma queda" de nfvel 
(tensao) que o polarize abaixo do 
nfvel pre-fixado para o pino 3, a 
safda do Amp.Op. (pino 6), que 
"repousava" pr6ximo a "zero volt" 
sobe (atingindo um nfvel pr6ximo a 
tensao total da alirnenta'slio - !)V) • .. 

Nesse momento, o nfvel de 
tensao fomecido pela safda do 741 
"vence" a barreira de potencial do 
zener (6V2) a ela acoplado, com o 
que a entrada do gate do 4093 de
limitado pelos pinos 4-5-6 "ve" um 
estado digital "alto". Arranjado em 
simples invecsor, esse gate mostra, 
na sua safda (pino 4) um estado di
gital "baixo", aplicado entao a en
trada de um ultimo gate inversor 
(pino 8-9-10) do 4093 que "desin
verte" o estado, mostrando o n{vel 
"alto" no seu pino de safda (10). 

Resumindo as explic~s ate 
aqui: apenas quando o ponto "T" 
recebe o toque ( ou grande proximi
dade) da mao de uma pessoa, e que 
o pino 10 do 4093 "vai para cima" 
(em termos de tensao), ja que em 
stand by esse pino permanece 
"baixo" (praticamente em "zero 
volt"). Ja temos, portanto, a de
tec'sao e a manifesta'sao nftida da 
situa'sao... Agora vejamos o bloco 
do alarrne sonoro, propriamente. 

Os dois transfstores (BC548 e 
BD140), de polariza'sao comple-

mentar, estao annados em oscilador 
de audio, com frequ~ncia basica
mente detenninada pelos valores 
dos resistores de 4K7 e lOOK,' 
mais o capacitor de 22n, sendo que 
a safda de ta1 oscilador e recc>lhida 
diretamente no coleeor do 8D140, 
atraves do alto-falante. Para que o 
oscilador atue, entretanto, e ne
cessario que BC548 receba polari
za'sao de base positiva (via resistor · 
de 1 OOK), ja que, enquanto isso 
nlio acontecer, o oscilador perma
nece bloqueado ("mudo"). 0 sinal 
de autoriza~lio, e entao dado pelo 
pr6prio pino 10 do 4093, via diodo 
isolador 1N4148 (pino 10 do 4093 
"alto", o oscilador de audio fun
ciona; pino 10 "baixo", o oscilador 
"flea quieto" ... ). Nessa configu
ra~lio, temos o chamado "modo 
momentaneo" do ALTOM. Para 
promover um disparo temporizado, 
a chave "T-N" (Temporiza
do/Normal) pode, opcionalmente, 
intercalar o capacitor eletrolftico de 
22u que "guarda", por algum tem
po, a polariza'sao positiva, manten
do assim o oscilador de audio ati
vo, mesmo depois do pino 10 do 
4093 ter "cafdo" (a pessoa retirou 
a mao do contato de toque ... ), pre
servada essa condi's8o pela a'sao 

. tsoladora do diodo (agora inversa
mente polarizado ... ). Gra~as a bai
xa demanda de corrente de polari
za'sao do oscilador (o resistor de 
100K esta la, para limitar tal cor
rente a valores hem baixos •.• ), a si
tua~ao pode persistir por varios se
gundos, ao fim dos quais a pr6pria 
tonalidade do sinal de audio sofrera 
uma queda brusca, para entao ces
sar (emudecer), fi..:ando todo o cir-

cuito, de novo, "em prontidao" pa
ra novo disparo ! 

Os varios processos oscilat6-
rios existentes ao AL TOM pratica
mente exigem um born desacopla
mento da fonte de alimen~io, 
uma vez que a impedincia intema 
das pilhas, mudando ao longo do 
uso e da inevitavel descarga, cos
tuma interferir com o desempenho 
de blocos circuitais mais sensf
veis... Assim dois capacitores 
.(lOOu e 100n) ex.ercem tais fun!s6eS 
estabilizadoras, para altas e baixas 
freqm!ncias, prevenindo problemas. 

Os 9 volts necessarios ao cir
cuito sao obtidos de 6 pilhas pe
quenas (ja que a demanda media de 
corrente e suficientemente baixa), 
mas podem - conforme ja foi dito -
serem fomecidos por pequena fonte 
(9V x 250mA) ligada a C.A. local, 
dependendo da aplica~ao. 

OS COMPONENTES 

Como um projeto rigidamente 
dentro da filosofia basica de APE 
( facilitar ao maximo a aquisi'sao de 
componentes ... ) nao ha "figurinhas 
diflceis" no circuito do ALTOM! 
Todas as ~as (mesmo os Integra
dos) sao "came de vaca" (essa ex
pressao e do tempo em que todos 
podiam comer "came de vaca" ... 
hoje, ate a chamada classe media s6 
come "came" quando morde a lfu
gua ... ). Transfstores e diodos, in
clusive, admitem algumas equi
valencias, enquanto que os pr6prios 
Integrados sao oferecidos por va
rios fabricantes (podem surgir le
tras ou numeros, em prefixo ou su-

PRETO 

FTE. 
8A. 

e 
YIRMELHO 

@=~:a....;= 
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LISTA DE PECA$ 

• I - Circuito Integrado C.MOS 
4093 

• 1 - Circuito Integrado 741 
(Amp.Op. de USO geral). 

• 1 - Trans{stor BO140 ou equi
valente 

• I - Trans{stor BC548 ou equi
valente 

• 1 - Diodo zener para 6V2 x 
0,5W 

• 3 - Diodos 1N4148 ou equiva-
lentes 

• I - Resistor 4K7 x 1/4 watt 
• 1 - Resistor lOK x l/4 watt 
• 1 - Resistor 100K x l/4 watt 
• 1 - Resistor IM x 1/4 watt 
• I - Potenciometro (linear) 

100K c/chave 
• 1 - Capacitor {plate ou disco) 

22p 
• 2 - Capacitores (plate ou dis

co) lOOp 
. • 1 - Capacitor (poliester) 22n 
• 2 - Capacitores (poliester) 

100n 
• 1 - Capacitor (eletrol{tico) 22u 

x 16V 
• 1 - Capacitor ( eletrol{tico) 

lOOu x 16V 
• 1 - Alto-falante (SR) ate 2 

1/2" 
• 1 - Chave H-H mini 
• 1 - Placa de Circuito Impresso 

especffica para a montagem 
(5.8 x 5.0 cm.) 

ALTO 
FALANTE 

• - Fio e solda para as lig~oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• I - Suporte para 6 pilhas pe
quenas. Opcionalmente o 
circuito do AL TOM pode 
ser alimentado por mini
fonte (9VCC x 250mA) 

• 1 - Caixa para abrigar a mon
tagem. As dimensoes do 
con1ainer dependerao, ba
sicamente, do alto-falante e 
tipo de ali.menta~iio utiliza
dos. Com pilhas e com al
to-falante pequeno (entre 
2" e 2 1/2"). uma caixa 
"Patola" mod. PB202 
(12,3 x 8.5 x 5.2 cm.) de
veni servir. Outras configu
ra~oes poderiio exigir con
tainers proporcionalmente ·· 
maiores. 

• 1 - Knob para o potenciomet:ro 
• 1 - Ilh6es (arruela) metalico, 

pequeno (furo de 3/32" 
aproximadamente), de pre
ferencia em latao. para a 
fixa~ao eletro-mecanica do 
fio/sensor do AL TOM. 

• - Parafusos, porcas e adesi
vos fortes (Super-Bonder 
ou Araldite) para fixa~oes 
diversas. 

POTENCIOMETRO 
(SENSll!I. E •L·D"I 

CAIXA 
P 8 20219,l'x 7,0 I !i,01 OU 

PB 112!12,31tl!l,!lx!l,li!l 

Fig. 5 

fixo. acrescentadas aos c6digos ba
sicos - nao se "assustem" com is
so .•. ). Capacitores eletroUticos po
dem ser usados, se marcados com 
tensoes de trabalho maiores do que 
as indicadas (dentro de certos limi
tes, ate 63V, por exemplo ... ), o 
mesmo ocorrendo com resistores de 
maior •"wattagem" do que as refe
ridas. Em ambos os casos, contudo, 
(resistores/capacitores), os valore:s 
devem ser rigorosamente respeita
dos. 

Ao iniciante, lembramos que 
o circuito do AL TOM apresenta 
varios componentes polarizados 
(lntegrados, trans{stores, diodo ze
ner, diodos comuns, capacitores 
eletrolfticos) cujos terminais devem 
ser cuidadosamente identificados 
antes de se iniciar as soldagens ... 0 
T ABELAO APE esta "la", no lu
gar de sempre (primeiras ·paginas 
da Revista) para consulta dos 
"pagiios" e "calouros" ... Tambem 
importantes "dicas" sobre os c6di
gos de leitura de valores dos com
ponentes passjvos, encontram-se no 
dito T ABELAO ( o Hobbysta pre
vidente ja "xerocou'' aqueles dados 
e grudou a c6pia na parede, ~ fren
te da bancada, ha muito tempo ... ). 

Um item merece uma analise 
pnitica especial: o alto-falante. A 
compacta~ao final do AL TOM de
pendeni muito das dimensoes desse 
componente (quanto menor ele for, 
menor tambem podeni ser a caixi
nha que abrigani o circuito ••• ). En
tretanto, devemos procurar uma so
lu~iio de compromisso, ja que - por 
outro lado - quanto maior o alto-fa
lante, melhor o rendimento sonoro 
do dito cujo... V ~s sao quern sa
bem. .• Quern quiser fazer um "bai
ta" ALTOM, podeni usar alto-fa
lante de 10" ( exagero, mas va 
la ... ), ate eventualmente instalan
do-a remotamente. Ja quern preferir 
um "ALTOMZINHO", deveni usar 
tambem um ••falantinho" (2", por 
exemplo ... ). 

AMONTAGEM 

Apesar dos dois Integrados, 
dois trans{stores e um numero nao 
muito .. espremido" de componen
tes, o lay out geral do Circuito Im
presso especffico e bastante modes-
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to, em dimensoes, confonne se ve 
da fig. 2. 0 padriio cobreado deve 
ser cuidadosamente reproduzido, de 
modo a evitar falhas, lapsos, cur
tos, erros de posicionamento ou 
dimensii.o, que possam obstar uma 
boa montagem e um perfeito fun
cionamento do ALTOM. Os mais 
"pregui9osos" podem sempre re
correr ao sistema de KITs (que in
cluem todo o material relacionado 
na LIST A DE PE<;AS, menos OP
CIONAIS/DIVERSOS ... ) atraves 
dos quais recebem a placa prontfs
sima, e com o "chapeado" demar
cado em silk-screen, pelo lado nii.o 
cobreado, o que torna a montagem 
uma verdadeira brincadeira ... 

Seja a placa feita em casa, se
ja fornecida com o KIT, certos cui
dados e procedimentos (relatados 
com detalhes no encarte INS
TR U<;OES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS ... ) sii.o sempre 
obrigat6rios, ja que deles depen
de o sucesso de qualquer monta
gem. Sigam as instru96es com 
aten9ii.o, portanto ... 

Na sequencia da montagem, a 
fig. 3 mostra os componentes codi
ficados e posicionados, no lado nao 
cobreado da placa. E o que cha
mamos em APE de "chapeado" ... 
Aten9ii.o as posi96es de todos Q,S 

componentes, principalmente dos 
polarizados (lntegrados, transfsto
res, diodos, eletrol{ticos, etc.). 

- lntegrados - posic;oes referencia
das pela marquinha numa das ex
tremidades. 

- Transfstores - BC548 referencia
do pelo lado "chato" e BD140 re
ferenciado pelo lado metalizado 
(apontado para o "canto" da pla
ca). 

- Diodos (inclusive o zener) - refe
renciados pela faixinha ou anel 
em cor constrastante em uma das 
extremidades. 

·- Capacitores Eletrol(ticos - polari
dade indicadas no corpo das ~as 
ou codificada pelo fato do termi
nal positivo ser, geralmente, o 
mais longo dos dois ... 

Sobras de terminais (pelo lado 
cobreado) apenas podem ser "am
putadas" depois de uma ultima e 
rigorosa verificac;ii.o geral (po
si96es, valores, c6digos, polarida
des, essas coisas ... ). Se for consta-

tado um erro ou inversii.o, estando a 
~a com suas "pernas" inteiras, 
nii.o e diffcil remove-la (com o 
auxi'lio de um pratico e necessario 
SUGADOR DE SOLDA) e res
solda-la na posi9ao certa ... Com os 
terminais ja "capados", essa cor
rec;ao flea bem mais diffcil ... 

Na fig. 4 temos o diagrama 
das conexoes externas a placa (ain
da vista pelo lado nii.o cobreado, 
como na fig. 3), usando-se as ilhas 
perifericas, cujos c6digos identifi
cat6rios tambem estii.o presentes na 
figura anterior ( comparem). 
Atenc;ao a polaridade da alimen
tac;ao (pilhas), ligac;oes do poten
ciometro (e chave incorporada), 
chave "T-N" (com sentido de 
acionamento indicado), etc. 0 fio 
ao contato de "Toque" nao deve 
ser muito longo (10 a 15 cm., no 
maximo, para prevenir instabilida
des ... ) recebendo como terminal 
uma pequena arruela ou ilh6s de 
latii.o ... 

CAIXA, INSTALA<;AO E 
AJUSTE 

Na sua configurac;ao basica, 
com pilhas e alto-falante nao muito 
grande, o circuito do AL TOM po
dera ser confortavelmente abrigado 
numa caixa de dimensoes modestas, 
conforme sugere a fig. 5. Notar os 
posicionamentos recomendados pa
ra o potenciometro (liga-desliga e 
ajuste de sensibilidade), chave 
"N-T", alto-falante, fio do sensor e 
taramela de fixac;ao... Pequenas al
terac;oes no lay out final sao poss(-

veis, mas devem ser implementadas 
com born senso, sempre na inten9ao 
de preservar a compactac;ao, prati
cidade na instalac;ao e uso do AL
TOM •.. 

A intalac;ao do ALTOM nao 
tern segredos, confonne instrui a 
fig. 6, em seus aspectos basicos: 
atraves da pequena taramela, a cai
xa pode ser fixada sobre a posic;ao 
normal da fechadura/mac;aneta, na 
porta controlada. 0 fiozinho com a 
arruela (ilh6s) metalico, responsa
vel pela captac;ao, deve entii.o ser 
fixado ao pr6prio pino travante que 
prende normalmente a manopla ao 
eixo da mac;aneta... Para que esta 
possa exercer nonnalmente seu se
mi-giro, 0 fiozinho tern que apre
sentar boa flexibilidade e uma certa 
"folga", de modo que nunca possa 
ficar totalmente esticado (isso re
dundara, eventualmente, na ruptura 
das suas conexoes internas ao cir
cuito). 

Uma vez instalado o ALTOM 
( conforme figs. 5-6), ja com as pi
lhas colocadas no respectivo supor
te, o dispositivo deve ser ajustado, 
o que nii.o e diflcil: 
- Coloca-se a chave "T-N" na po

sic;ao "N" (normal, nao tempori
zado ). 

- Atua-se sobre o knob do poten
ciometro, obtendo-se inicialmente 
o "clique" que indica a energi
zac;ao do circuito. 0 som deve se 
manifestar, forte. Gira-se entii.o o 
ajuste, lentamente, parando tal 
ajuste no exato ponto em que o 
alanne "emudece" ... Pronto! 

- 0 circuito ja esta ajustado para 
aquela instahM;;ao! Um breve to-

AO 
"ALTOM• 

FIO, 
FLEXIVEL 

PINO 
TRAVANTE 

E co1111"--.. 
"FOL8A" ---_ 

ARRUELA 

\_____ EIXO 

PORTA 

Fig. 6 
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que de mlio sobre a manopla 
metalica da ma~eta devera 
acionar o sinal sonoro, forte e nf
tido. Experimentar a posi<;ao "T" 
(temporizado) da chave "T-N", 
com novo toque de mlio ( o som 
devera persistir, por algum tempo, 
mesmo ap6s a mlio ter sido remo
vida da ma<;aneta ... ). 

CONSIDERA<;OES IMPORT ANTES 

- Basicamente, o ALTOM destina
se a monitora<;ao de toque em ma
c;anetas rnetalicas instaladas em 
portas niio metalicas. Se toda a 
porta for metalica, certamente 
ocorrera hipersensibilidade prati:' 
camente impossfvel de controlar. 

- 0 fio do sensor deve ser - prefe
rivelmente curto (tanto quanto 
possfvel), daf a necessidade de se 
instalar o dispositivo na propria 
porta, logo junto a fechadura/ma
c;aneta. 0 alto-falante, contudo, 
pode ser instalado relativamente 
longe (nao muito ... ) do circuito, 
"puxando-se" um par de fios fi
nos (cabinho paralelo) ate o ponto 
desejado para sua colocac;ao. 

- Os Hobbystas "fm,adores" po
derao tentar utilizar o m6dulo cir
cuital basico do ALTOM em ou
tras aplicac;oes, eventualrnente 
procurando monitorar o toque ou 
proximidade extrema de uma pes
soa sobre um objeto ou superf(cie 
metalica qualquer ... E born ter em 
conta o seguinte: quanto maior f~r 

tal objeto ou superffcie, mais diff
cil ficara o ajuste do circuito ... 
Em caso de grande dificuldades 
nessas eventuais experimenta<;6es 
(por conta e risco de cada um) 
devem ser tentadas modificac;oes 
nos valores originais do capacitor 
de 22p (pino 3 do 4093) e 1 OOp 
(ao fio sensor), de modo a ade
quar as proporc;oes do divisor de 
tensiio capacitivo as especiais 
configurac;oes da massa a ser mo
nitorada. 

- Enfrm: para uma mac;aneta/fecha
dura "normal" (metalica) instala
da em porta tambem "normal" 
(madeira), "tudo em cima" ... Bas
ta ajustar-se uma vez o ALTOM e 
deixa-lo la... Sob USO Constante, 
convem examinar as pilhas uma 
vez a cada 30 dias, eventualmente 
substituindo-as (gerar um disparo 
proposital, para verificar o som). 

- Ja outras "maluquices" (embora . 
perfeitamente possfveis ... ) exi
girao algumas experimenta<;oes e 
"rebolados", baseados unicamen
te no born senso e em tentativas 
16gicas de modifica<;oes ou ade
quac;oes ... 

- Conforme ja enfatizado, em insta
la<;oes semi-fixas, talvez tome-se 
interessante e economico alimen
tar o ALTOM com uma pequena 
fonte ("eliminador") capaz de 
fomecer 9 VCC x 250mA (a cor
rente pode ser maior, a tensiio 
nao ... ) sob razoavel estabiliza<;ao 
e pouco riple ... 

VOCES QU6 ACOMPANHAM A.P.IS-. ) 
1'€.M ou~ 56 L-IGAR 1AMekM NA 
A.e.c. , - A REv1e1A cuR.eo -
OUE- €.NolNA AS f;AS~ OA 
U,E'1RONIC~ A f80RIA 005 
COMPONlSN1 t;,5 E. 
CIRCUl"fOb! 
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Controle Remoto 
U ltra-Sonico, Liga
Deslig~ (C/TRANsouro
REs ESPECIFICOS) 

M6DULO DUPLO (TRANSMISSOR E RECEPTOR) DE CONTROLE 
REMOTO POR ULTRA-SOM (COMANDO COMPLETAMENTE INAUDi
VEL. .. ), COM ACIONAMENTO TIPO "llM TOQUE • UGA, OUTRO TO
QUE - DESLIGA" ... ), SENS!VEL, EFETIVO, BOM ALCANCE E EXCE
LENTE POTENCIA DE CHAVEAMENTO FINAL (0 RECEPTOR APRE
SENTA SAIDA COM RELE ... ). TRANSMISSOR SUPER-PORTATIL. .. SIS
TEMA ADAPTAVEL A "MIL" APLICA<;OES (BRINQUEDOS, COMAN
DOS DE ELETRODOMESTICOS, ACIONAMENTO REMOTO OE MA
QUINARIOS, ABERTURA DE PORTAS, ATIVA<;AO DE ILUMINA<;AO 
AMBIENTE, ETC.). USA MINUSCULOS TRANSDlJTORES ULTRA-$().. 
tlCOS ESPEciAcoS (APE~AS AGORA DISPONiVEIS ... ). 

Aqui na S~ao EMARK/EXCLU
SIVO, patrocinada pela Conces
sionruia dos KITs de APE (unica 
Entidade autorizada legitimamente 
a comercializar na forma de con
juntos completos para montagens, 
os projetos aqui publicados ... ), co
mo sabe o Leitor que nos acompa
nha desde os primeiros mimeros, 
trazemos a publico "esquemas" 
ineditos, em termos de Revista, ou 
seja: cujos diagramas ainda niio te
nham sido divulgados (embora 
eventualmente ja estejam dispon(
veis na forma de KIT). Devido a 
essa especial caractenstica da pre
sente S~ao, podem surgir aqui 
projetos que usem componentes 
nao muito fi1ceis de conseguir no 
Varejo, mas que, contudo, por ga
rantia informal da dita Conces
sionruia, seriio fomecidos (basica
mente apenas "dentro" dos KITs) 
ate "fim de estoque" ... A natural 
evolu9iio do mercado nacional de 
componentes (lenta, e verdade, mas 
existente ... ) pode, a qualquer mo-

mento, tornar facil a aquisi9iio 
mesmo de pe9as muito especfficas, 
e assim, o privilegiado Leitor de 
APE ja tern na miio "a faca e o 
queijo", restando apenas "fazer o 
sandufche" ... 

Os projetos de Controle Re
moto ( de todos os tipos ... ) siio pro
vavelmente aqueles que mais 
atraem os Lyitores/Hobbystas, 
principalmente pela amplitude das 
suas possibilidades aplicativas, que 
geralmente viio desde o acoplamen
to a simples brinquedos, ate utili
za9oes muito serias e "profissio
nais". APE tern mostrado, ao longo 
<lesses mais de dois anos de 
existencia, muitos projetos do ge
nero, todos eles com absoluto su
cesso entre os Leitores! Basta uma 
olhada la no Am1ncio de KITs (em 
outra parte da Revista), especifica
mente no box titulado "CONTRO
LES REMOTOS, COMANDOS 
POR SENSOREAMENTO E DE
TETORES" para relembrar quanta 
coisa ja mostramos, nesse campo ! 

Ja "transitamos"' inclusive, na area 
de controles de ultra-som, ainda 
que timidamente, ja que na epoca 
os unicos transdutores disponfveis 
tinham que ser for9osamente im
provisados a partir de tweeters 
piezo (niio especificamente inven
tados para isso, mas que pcxliam ser 
adaptados para tais fun9oes ... ). 

Agora porem, com a mo
mentanea disponibilidade de 
mim1sculos transdutores especfficos 
de ULTRA-SOM (piew), chegou a 
hora de um projeto "na medida", 
versatil, efetivo, guardando um 
"monte" de caractensticas altamen
te desejaveis, e que ate o momento 
estavam fora do alcance do 
Hobbysta brasileiro (APE, "pra va
riar", na vanguarda ... ). Sem muita 
"lenga-lenga", vamos diretamente 
a tais CARACTERfSTICAS, a par
tir das quais o Leitor podera ter 
uma boa imagem das fantasticas 
possibilidades do CONTOLE RE
MOTO ULTRA-SONICO LIGA
DESLIGA (C/TRANSDUTORES 
ESPECIACOS), cujo nome (muito 
compridao ... ) simplificamos aqui 
paraCORUS ... 

CARACTERISTICAS 

- Controle Remoto sem fio, por fei
xe de Ultra-Som (frequencias 
inaud(veis) trabalhando na faixa 
de 40KHz. 

- Transdutores ultra-sonicos especf
ficos (muito pequenos, e "sinto
nizados" para a frequencia de 
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noestaveis, Astaveis ou Biestaveis, 
com grande facilidade. 0 resistor 
fixo de IOK, mais o trim-pot de 
47K e o capacitor de 330p (aos pi
nos 1-2-3 do Integrado) perfazem a 
rede determinadora de frequencia 
do Astavel interno que, com os va
lores mencionados, pode ser colo
cado exatamente na ressonfulcia do 
transdutor ultra-sdnico especffico 
(em torno de 40K.Hz). 0 sinal obti
do ~ "puxado" dos pinos 10-11, 
que correspondem as safdas de um 
Biestavel (divisor por 2) interno, 
assegurando assim uma boa sime
tria ou "complementaridade" dos 
pulsos, situa~ao de excita~ao reco
mendada para maximo rendimento 
do transdutor. Este ~ um compo
nente altamente especffico, c6digo 
MA40/,5S, da "Murata" (vamos 
ve-lo com detalhes, mais adian
te ... ). 

»OIi 
II 

opera~ao). 
- Tipo de comando: "Liga-Desli

ga" ( um toque no transmissor, 
"Liga" a safda do receptor, outro 
toque, "Desliga", e assim por 
diante .•. ). 

- M6dulos: dois, sendo um Trans
missor (T-CORUS) e urn Recep
tor (R-CORUS), ambos em confi
gura~ao bastante compacta ( o T
CORUS e bem pequeno, assegu
rando a portabilidade do coman
do .•• ) que permite a facil adap
ta~ao ou acoplamento a outros 
sistemas, circuitos ou aparelhos. 

- Capacidade de chaveamento, na 
safda do Receptor (R-CORUS): 
muito boa, com rele dotado de 
contatos para are lOA (em CC) ou 
are 1.200W (em CA). 

- Alimen~ao: No T-CORUS, 9V, 
sob baix(ssima corrente media 
(bateria pequena), no R-CORUS, 
tambem 9V, sob margem de cor
rente de 250mA ( com grande 
"sobra"), podendo ser utilizado 
conjunto de pilhas ou pequenos 
"eliminadores", sem problemas. 

- Alcance: de 2 a IO metros (tipi
camente em torno de 7 metros), 
dependendo de fatores externos e 
da localiza~ao do T-CORUS e 
(principalmente) do R-CORUS. 

- Atua~ao: direcional, em angulo 
maximo de aproveitamento de 
aproximadamente 50~. 

@ &ANHO/SENSIB 

MA40A5R 
RECEPTOR 

ULTRA~90HIGO 

• • T 

Fig. 1 

- Ajuste: um tinico, no T-CORUS, 
para perfeita sintoniz~ao da por
tadora ultra-sdnica (otimizando o 
comando e o alcance). 

- Monito~ao: por LEDs. No T
CORUS um LED pilota a emissao 
do sinal de comando ( ao mesmo 
tempo em que indica o estado da 
bateria que energiza o m6dulo). 
No R-CORUS dois LEDs: um 
vermelho, monitorando a "acei
ta~ao" do sinal de comando (im
portante tambem na fase de ajuste 
inicial do sistema) e um verde, 
monitorando o status da safda ( a
ceso = rele de safda ligado, apa- · 
gado = rele de safda desligado ). 

OS CIRCUITOS 

Os diagramas esquematicos, 
respectivamente, do T-CORUS 
(Transmissor) e do R-CORUS (Re
ceptor) estao nas figuras I e 2. Em 
I temos o circuito do T-CORUS, 
cuja concep:;;ao foi baseada, princi
palmente, no "mandamento" tao 
pequeno quanto possfvel, para as
segurar o maximo de portabilida
de... Optou-se, assim, por centra
liza-lo num Integrado C.MOS 
4047, indicad(ssimo para as reque
ridas fun~oes, ja que conrem blocos 
digitais com os quais ( auxiliados 
por pouqu(ssimos componentes ex
ternos) podemos estruturar Mo-

A alimenta~ao do T-CORUS 
vem de uma pequena (tinha que 
ser, para manter a compacta~ao do 
conjnnto ... ) bateria de 9V, desaco
plada pelo capacitor de I OOn, e co
netada ao circuito via push-button 
que, alem de facilitar o acionamen
to momentaneo inerente ao coman
do, tambem "proibe" um dispendio 
de energia em situa~ao de stand by 
(garantindo com isso, boa durabili
dade a bateriazinha ... ). Para moni
torar o sinal, de forma "visual", 
um simples LED, protegido quanto 
a corrente pelo resistor de 2K2,,. ~ 
tambem acionado pela alimenta~ao, 
no momento em que o push-buUoo 
~ pressionado (a corrente foi, pro
positalmente, hipo-dimensionada, 
ficando apenas em n(vel suficiente 
para o acendimento do LED, sem 
causar drenos excessivos a bateria). 

E importante notar que, sendo 
o MA40A5S um transistor dupla-

1114148 

1• 1■2 
HOn 

Fig. 2 
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mente espedfico: especial para ul
tra-sons, e especial para a 
emissao (e chamado, pelo fabrican
te, de sounder ... ), seu "poder", 
quando submetido a pulsos na fm... 
quencia de ressonancia, e substan
cial, capaz de mandar um feixe ul
tra-sonico a muitos metros de 
distancia, sob excelente rendirnen
to ! Entretanto, sendo um transdutor 
piezo, de alta impedancia, nao pro
voca um dispendio bravo de cor
rente (e exatm:nente o que quere
mos, para manter a portabilidade do 
T-CORUS, ja que se tivessemos 
que energizar o circuito com meia 
duzia de pilhas de 1,5V, a "coisa" 
ficaria com o tamanho e o peso de 
um tijolo ... ). 

0 R-CORUS (fig. 2) e, ob
viamente, baseado num arranjo cir
cuital mais complexo, condii;ao 
compat(vel, inclusive, com o fato 
do receptor nio pr:ecisar da extrema 
portabilidade exigida pelo trans
missor. Inicialmente temos o trans
dutor, tamMm duplamente espec(
fico (especial para ultra-sons e es
pecial para a recepc;ao, ou funcio
namento como "microfone" ... ) 
MA40A5R (o "R" final refere-se a 
"receiver" ... ) paralelado com o re
sistor de 3K9 (carga recomendada 
pelo fabricante "Murata" de modo .. 
a otimizar o "casamento" de im
pedancias no sistema). Apesar da 
sua elevada impedancia, por razoes 
eletro-mecanicas do transdutor, este 
nio deve receber polarizai;ao CC 
constante, e assim o capacitor de 
4 70n isola a CC, deixando, contu
do, "passar" os sinais de CA pro
duzidos pelo pr6prio MA40A5R. 

0 sinal, ainda muito debil, e 
entao encaminhado a um poderoso 
amplificador baseado nos dois 
BC549C (elevadfssimo ganho) em 
acoplamento direto, com coletores 
devidamente "carregados" por re
sistores de 3K9, enquanto que, do 
emissor do segundo transfstor 
(tamMm "carregado" por 3K9, de
sacoplado - para as desejadas fre
quencias - pelo capacitor de 
lOOn ... ), um resistor de realimen
ta<;ao (lM) a base do primeiro 
trans(stor determina o fator de am
plificai;iio do bloco (se necessario, 
como veremos mais adiante - o va
lor de tal resistor podera ser modi
ficado, na eventual adequa<;ao da 
sensibilidade geral do CORUS ... ). 

Ainda entre a base do primeiro 
transfstor, e a linha de "terra" do 
circuito, um capacitor de ln "fil
tra" frequencias ou rufdos eletricos 
indesejaveis e interferentes. .. No 
cok:tor do segundo BC549C, mais 
um capacitor, tamMm de In, a 
"terra", refori;a essa ftltragem ... 

Apos a enonne amplificai;iio 
do sinal ultra-sonico, obtida nesse 
primeiro bloco, o sinal e entao re
colhido por um capacitor de 4 70n e 
aplicado a uma "valvula" de dio
dos (2 x 1N4148) que, por sua vez, 
carrega um outro capacitor, tamMm 
de 4 70n, acoplado a base de wn 
trans(stor BC548. Este, excitado 
pelo flll11e nfvel CC instaurado so
bre o capacitor de base, atua como 
"chave eletrdnica", ficando com
pletamente "ligado" na preseni;a 
do sinal, e completamente "corta
do" quando o sinal nao esta pre
sente ... Como carga de coletor des
se transfstor, temos um LED ver
melho ("sinal"), protegido pelo re
sistor de 4K7. Esse LED, sempre 
que o transfstor "liga", acende, in
dicando clararnente a preseni;a do 
sinal ( o que alem de monitorar o 
funcionamento do R-CORUS, auxi
Iia quando dos ajustes iniciais de 
alcance e sensibilidade, como ve
.remos ..• ). 

0 coletor desse BC548 
(tamMm "filtrado" pela preseni;a 
de mais wn capacitor "anti-inter
ferencias" de In ... ) fomece, entao, 
um nftido sinal digital ao pino 3 de 
um Integrado C.MOS 4013 (duplo 
flip-flop tipo "D"). Dos dois flip
flops contidos no Integrado, o pri
meiro e induzido a trabalhar como 
Monoestavel, pela presem;a tempo
rizadora de um resistor de 2M2 e 
capacitor de 220n. Com essa dispo
si<;iio, evitamos qualquer boucing 
ou "repique" no sinal de comando 
("nego" com "mao mole" ou tre
mula, acionando o comando no T
COR US ... ). 0 pulso, nftido e "lar
go", produzido por · esse Monoesta
vel, e entao encaminhado ao se
gundo bloco do Integrado, este tra
balhando em Biestavel, com seu 
pino de reset tamMm protegido por 
uma rede temporizadora formada 
por outro resistor de 2M2 e outro 
capacitor de 220n (no sentido de 
evitar que wn segundo comando 
"falso", inadvertidamente emitido 
uma frai;ao de segundos depois do 

prirneiro toque, acabe por cancelar 
o comando valido ... ). 

Na safda do segundo bloco do 
4013 (pino 13) obtemos, entao, es
tados digitais absolutamente nftidos 
e estaveis, "alto" depois de um 
comando momentaneo, "baixo" 
depois do proximo comando, e 
assim por diante, configurando a 
a<;iio "Liga-Desliga" do sistema. 
Essas condii;oes nftidas e definidas, 
sao entao transferidas ( via resistor 
de I OK) ao transfstor chaveador fi. 
nal ( outro BC548) que, por sua 
vez, fomece (ou nao ... ) a energia 
necessaria a um rele (em seus cir
cuito de coletor), ctija bobina esta 
paralelada com um diodo 1N4148 
inversamente polarizado, destinado 
a proteger o transfstor contra os 
"coices" de tensao eventualmente 
gerados nos instantes de chavea
mento do rele. Para monitorar a 
condii;ao de energiza~iio do rele, 
temos ainda um conjunto LED ver
de ("status")/resistor de IK, de 

· modo que, estando o transfstor (e 
o rele ... ) ligado, o LED acende, in
dicando claramente o "estado" da 
Safda final do R-CORUS. 

0 rele indicado apresenta ex
celente potencia de comutai;iio, 
com contatos para ate I 0A em CC 
ou ate 1.200W em CA, mais do que 
suficientes para o controle de car
gas realmente "bravas". 

Quanto a alimentai;ao, 9 volts 
CC (sob uma margem de corrente 
de 250mA, com grande "sobra" ..• ) 
sao necessarios, inicialmente desa-

APARfNCIA 

TRAN!IOUl'OIII 
ULTRA·SONICO 

~ 
SIMIOI.O 

MA40A!IS - EMISSOR 
MA40A!IR- RECEPT'Oft 

t!t<>UOO'---"~I,._....... tolOADO A' 
IVIVOI CARCACA 

ITERIIIAI 

Fig. 3 
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I 
LIST A DE PECAS l 

(T-CORUS e R-CORUS) I 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4013B 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4047B 

• 2 - Transfstores BC549C (alto 
ganho, baixo rufdo) 

• 2 - Transfstores BC548 ou 
equivalentes 

• 2 - LEDs vennelhos, redon
dos, 5 mm 

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

lentes 
• 1 - Par "casado" de Transdu

tores Ultra-Sonicos especf
ficos, "Murata", c6digos 
MA40A5S e MA40A5R 
(NAO admitem equivalen
cias ... ) 

• 1 - Resistor 1 K x 1/4 watt 
• 1 - Resistor 2K2 x 1/4 watt 
• 4 - Resistores 3K9 x 1/4 watt 
• 1 - Resistor 4K7 x 1/4 watt 
• 2 - Resistores lOK x 1/4 watt 
• 1 - Resistor 1 M x 1/4 watt 
• 2 - Resistores 2M2 x 1/4 watt 
• 1 - Capacitor (plate ou disco) 

330p 
• 3 - Capacitores (poli6ster) ln 
• 2 - Capacitores (poli~ster)-

lOOn 
• 2 - Capacitores (poli6ster) 

220n 
• 3 - Capacitores (poli6ster) 

470n 
• 1 - Capacitor ( eletrolftico) 

100u x 16V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

220u X 16V 
• 1 - Rele G 1RC-9VCC (bobina 

p/9VCC - contatos p/lOA -
"Metaltex", ou equivalen
te) 

• 1 - Trim-pot (vertical) 47K 
• 1 - Interruptor de pressao 

coplados pelo capacitor de 220u. 
Notar, contudo, que essa primeira 
condic;;ao de alimentac;;ao 6 aplicada 
apenas ao transfstor chaveador final 
e respectivo rele ... Para evitar inte
rac;;6es ~om os sensfveis estagios de 
pre-amrlificac;;ao e controle digital 
do circuito, a energia destinada a 
esses blocos 6 isolada e desacopla
da por um diodo 1N4148 extra e 
pelo capacitor de lOOu. 

(push-button), tipo N .A. 
• 1 - "Clip" para bateria de 9V 

(PP3) 
• 1 - Interruptor simples (chave 

H-H standart ou mini) 
• 1 - Pedac;;o de barra de coneto

res parafusaveis ("Sindal") 
com 3 segmentos 

• 2 - Placas de Circuito Impres
so especffica para a monta
gem (f-CORUS = 3,8 x 
2,5 cm. e R-CORUS - 12,2 
x 4,0 cm.) 

• - Fio e solda para as liga~6es 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 2 - Caixas para abrigar os 
m6dulos. 0 T-CORUS 
pode ser acondicionado 
confortavelmente num con
tainer "Patola" mod. 
CPOl l (8,5 x 5,0 x 3,0 
cm.), enquanto que uma 
caixa (tambem "Patola") 
mod. PB207 (14,0 x 13,0 x 
4,0 cm.) podera conter o 
R-CORUS, "sobrando" 
espac;;o para a inclusao den
tro do container, de uma 
"mini-fonte" (tipo "elimi
nador" de pilhas). Outras 
caixas, padronizadas ou 
nao, de dimens6es com
patfveis, tambem podem ser 
utilizadas, sempre tendo em 
conta as 6bvias necessida
des de compactac;;ao e por
tabilidade especialmente no 
T-CORUS. 

• - Parafusos, · porcas, adesi
vos; etc., para fixac;;6es di
versas dos m6dulos em 
suas caixas, bornes de saf
da, chaves, etc. 

OS COMPONENTES 

"De safda", o Leitor/Hobbys
ta tem que procurar obter os dois 
transdutores ultra-sonicos especffi
cos, MA40A5S e MA40A5R ... 
Sem eles, nada feito. 0 fabricante 
~ a prover o mercado brasi
leiro com alguns itens da sua imeo
sa linha, atrav6s de representantes 

autorizados e sucursais, assim, nao 
custa tentar ... Esperamos, sincera
mente, que logo, logo, os Hobbys
tas de qualquer canto (pelo menos 
os das cidades maiores ... ) jci pos
sam encontrar componentes especf
ficos no V arejo. 

Os dois transdutores, "casa
dos", tipo "S" para a em:issao e ti
po "R" para a ~. tern sua 

• aparencia e sfmbolo mostrados na 
fig. 3. Notar ainda que, apesar de 
basicamente nao serem componen
tes polarizados (baseados que sao, 
nos mesmos princfpios de fones e 
microfones de cristal, tipo piezo ... ), 
para efeito de blindagem contra 
captac;;6es e interferencias, ambos 
os transdutores apresentam um ter
minal de "terra" (eletricamente li
gado ti carcac;;a metalica do compo
nente) e um isolado ("vivo"). Se
guem alguns detalhes 'e parametros 
t6cnicos sobre tais componentes, 
extrafdos da pr6pria literatura for
necida pelo fabricante (para o caso 
do Leitor/Hobbysta conseguir obter 
as pec;;as, e quiser tentar algumas 
experimentac;;6es ... ) . 

..-• C6digo do fabricante: 
MA40A5R/S ("R" = Receiver, 
''S'' = Sounder) 

• Aplicac;;6es: uso geral em Contro
les Remotos, Alarmes, Portas Au
tomaticas, Trenas Eletronicas, 
etc. 

• Sensibilidade (do "R"): -67dB 
(mfnima) 

• Pressao Sonora (do "S"): 112dB 
(mfnima, a 30 cm.) 

• Diretividade: 50° (tfpica) 
• Capacitancia: 2n 
• Mcixima tensac- RMS sobre o 

transdutor: 20V 
• Faixa de detec;;ao: 20cm a 6m (tf

pica, em condic;;6es m6dias) 
• Dimens6es: 16mm (di4metro) x 

12 mm ( altura) 
• Peso: menor do que 3 gramas 
• Precauc;;6es: 
a) Transdutores ultra-sonicos sao 

direcionais, portanto, seu posi
cionamento e funcionamento de
ve estar condicionado ao alinha
mento dentro do "leque" maximo 
de 50°. 

b) Nao deve ser aplicada polari
zac;;ao CC permanente aos trans
dutores. 

c) Temem a cigua e a umidade, de
vendo ser protegidos contra tais 

i... materiais ou circunstancias. ~ 
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Fig. 4 

' , 

+o 1 ~ , • .,$ I , • .,., 
O" -en- ~••" ' o«:::><o 

KOi,l OA 

0 • !I. i ~ '" 
0 0 NA 

·" 1~~~0! r~~~ ~~-s~i~. G1RC • 
9\/CC NF 

0 

C ... os~~~ l %ff ~ ""' 0 0 0 

0 
0 

~~ "+ """'!'"I -. T ~I-- Q C 
o-e::::::J-0 o-c:::::n,.o 10 0 u 220 n 'l M 2 

0 

Fig.6 

Todas as demals pec;as do 
CORUS sao de uso corrente, e nao 
deverao apresenta:r nenhuma difi
culdade excepcional de aquisic;ao 
no mercado nacional. Recomenda
mos, contudo, os cuidados de sem
pre na identifica<;ao dos terminals 
de componentes polarizados (Inte-
grados, transfstores, LEDs, diodos, 
capacitores eletrol(ticos, etc.), 
eventualmente com a ajuda do TA
BELAO APE. 0 rele, embora nao 
seja um componente polarizado, 
deve ser ligado ao circuito a partir 
de uma previa identificac;ao dos 
seus terminals (eventuais equiva
lentes da pe<;a sugerida na LIST A 
DE PE<;:AS, devem ser submetidos 
~ uma previa pesquisa, nesse senti
do ... ). 0 lay out especffico do .Cir
cuito Impresso do R-CORUS, con
tudo, simplesmente niio permitira a 
inserc;ao erronea do rele recomen
dado, com o que o Leitor/Hobbysta 
nao precisara se preocupar muito 
com o assunto. 

Os valores de resistores e ca
pacitores tambem devem ser corre
tamente interpretados antes de tais 
pec;as serem inseridas e soldadas 
nas placas. Quern ainda tiver duvi
das a respeito, deve preceder tais 
ac;oes por uma leitura/consulta 
atenta ao T ABELAO ... 

1M 1N4148 ,. 

Fig. 7 

AMONTAGEM 

0 primeiro passo e a obtenc;ao 
ou confecc;iio das placas especfficas 
de Circuito Impresso, cujos lay out 
( em escala 1: 1) es tao nas figs. 4 
(T-CORUS) e 5 (R-CORUS). A 
menos que o Leitor/Hobbysta seja 
um "macaco velho", ja bastante ta
rimbado no assunto, niio devem ser 
tentadas modificac;oes ou adap
tac;oes nas placas ( quern "insistir 
em mexer" no padrao das placas, 
que "aguente o rojiio" porque pode 
"dar galho" ... ). Os que preferirem 
obter o conjunto completo de pec;as 
para o CORUS, atraves de KIT, 
terao como vantagem o recebimen
to das placas prontas, furadas, pro
tegidas e com os "chapeados" de
marcados (nos lados nao cobrea
dos) em silk-screen, o que propor
ciona uma "baita" economia de 
tempo e "saco" ... No entanto, 
quern preferir realizar as placas em 
casa, nao encontrara problemas, ja 
que os padr6es niio sao complica
dos (o unico "segredo" e a absolu
ta fidelidade aos desenhos ... ). 

A montagem mesmo esta dia
gramada nas figs. 6 (T-CORUS) e 
7 (R-CORUS), que mostram as 
placas pelos lados niio cobreados, 

22ou -o 

componentes posicionados, codifi
c.ados, com valores, polaridades e 
estiliza<;6es claramente indicados. 
AS INSTRU<;:6ES GERAIS PA
RA AS MONT A GENS (jun to ao 
T ABELAO) devem ser consultadas 
antes de se comec;ar as soldagens, 
principalmente pelo Leitor "come
c;ante" ... De qualquer maneira, os 
"truques" sao: 

- Ider.tificar corretamente o compo
nente, seu valor e a polaridade 
eventual de seus terminals, antes 
de coloca-lo na placa. 

- Inserir cuidadosarnente o compo
nente, de modo a niio forc;ar ou 
tracionar seus terminals. 

- Soldar com cuidado, evitando 
"sobras" ou "faltas" de solda, 
bem como o sobreaquecimento 
dos componentes. 

- Conferir tudinho, "trocentas" ve
zes, antes de dar-se por satisfeito. 
S6 entao corta:r as sobras de ter
minals. 

Na sequencia, as figs. 8 (T
CORUS) e 9 (R-CORUS) mostram 
as tambem importantes conex6es 
extemas ou perifericas, cujas ilhas 
tambem encontram-se codificadas 
nas (ja vistas) figuras 6 e 7. No 
T-CORUS, aten<;ao a polaridade 
dos fios provenientes do "clip" da 
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bateria e aos temrinais do LED. O 
transdutor MA40A5S tern tenninais 
curtos e grossos, que nao devem 
ser dobrados ou tracionados... O 
certo e inicialmente soldar as res
pectivas ilhas, dois pedacinhos de 
fio nu e rijo (ficando estes, perpen
diculares a placa) para depois sol
dar cuidadosamente os tenninais do 
transdutor a esses "toquinhos" de 
fio. Convem que o MA40A5S fi
que, em relac;:ao a placa, na exata 
posic;:ao e orientac;:ao mostradas na 
figura ... 

Quanto ao R-CORUS, as re
comendac;:oes a respeito do transdu
tor (MA40A5R) sao i<Y!nticas as 
dadas para o T-CORUS ... Atem;ao 
tambem a polaridade da alimen
tac;:ao ( codificar os fios com as co
res convencionais, e recomenda
do ... ), identificac;:ao das "pemas" 
dos LEDs, as cores <lesses LEDs; 
em func;:ao das suas po
sic;:oes/func;:oes e a correta identifi
cac;:ao/codificac;:ao dos temrinais de 
controle da aplicac;:ao (NA-NF-C). 

"Tudfssimo" deve ser re-con
ferido, "com lente", antes de con
siderar a montagem pronta e acaba
da e, certamente, antes de se ener
gizar qualquer dos m6dulos ... 

ACABAMENTO/CAIXAS 

Para um perfeito "encaixa
rr-ento" das placas dt: Circuito Im-

Fig.8 

presso do CORDS, nos containers 
finais, alguns .quesitos sao impor
tantes ( e valem tambem para qual
quer outra montagem que o Lei
tor/Hobbysta pretenda realizar ... ): 

- Toda a fiac;:ao extema as placas 
deve ser dimensionadas, em seus 
comprimentos, de modo compatf
vel com a pr6pria caixa, distancia 
dos controles e acessos, etc. Fios 
longos demais, alem de obvia
mente "deselegantes", costumam 
ser causa de problemas (enros
cam-se pra todo lado, sofrem 
torc;:oes, "embananam" a gente na 
hora de se encontrar "o que est.a 
ligado onde", para uma eventual 
verificac;:ao ou manutenc;:ao ... ), 
alem de geralmente - em circui
tos que envolvam blocos com alto 
ganho de amplificac;:ao - funciona
·re.m como verdadeiras "antenas", 
captando rufdos eletricos do am
biente (e ate de outros blocos do 
pr6prio circuito ... ), instabilizando 
-0u "sujando" o comportamento 
do circuito. 

- Por outro lado, fios nmito curtos, 
por razoes puramente "mecani:.. 
cas", tomarao diffcil a acomo
dac;:ao e fixac;:ao da placa no 
container, exigindo, por vezes, 
que ligac;:oes ji prontas tenharn 
que ser momentaneamente rompi
das, para posicionamento dos 
eventuais controles e acessos, re'.' 

9v 
1601'11A 

ISINALI (STATVSI 

... i----.1~ ~:~ ! I I 
ott: R-CORUS =~~ ~=1~ 
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Fig. 9 

feitas entao, com as coisas ja de
vidamente posicionadas em seus 
locais definitivos. 

- A furac;:ao das caixas deve ser 
demarcada e realizada com born 
senso e algum "capricho", procu
rando nao s6 o "conforto" do 
pr6prio circuito, quantc o de ope
rador ( e o que chamamos de e.r
gonomia. ou seja: a perfeita ade
quac;:ao das formas e dimensoes da 
caixa/controles ao pr6prio cor
po/mao de quern usa o dispositi
vo ... ). 

- Caixas ph1sticas padronizadas sao 
faceis de usinar, mes mo que o 
Leitor/Hobbysta nao possua fer
ramental mui.to sofisticado. Os fu
ros (principalmente os redon
dos ... ) podem ser simplesmente 
"comec;:ados" com um prego 
aquecido, posteriormente alarga
dos e escareados com urna ferra
menta pontuda e afiada (ate uma 
tesoura velha serve ... ). Furos 
quadrados ou retangulares podem 
ser lentamente "desenhados", a 
partir de um "rnonte" de furinhos 
feitos com um alfinete ou prego 
fino, aquecido, destacando-se ao 
final toda a "janela" feita, e dan
do acabamento com lima chata. 

- Dentro do possfvel (e desde, ob
viamente, que isso nao "violente" 
as preferencias esteticas do Lei
tor/Hobbysta ... ) convem seguir as 
eventuais recomendac;:oes e su
gestoes apresentadas nas figuras 
que APE mostra, junto a des
cric;:ao de cada projeto. Elas sem
pre procuram a soluc;:ao rr,~is sim
ples/elegante, testada, na pratica, 
em nosso laborat6rio de prototi
pos. 

Tenninada a "Sec;:ao-Conse
lhos", resta ao Hobbysta seguir as 
instruc;:oes mostradas na fig. IO, 
que da todas as "dicas" quanto ao 
"encaixamento" dos m6dulos. 
Quan to ao T-COR US, "nada cons
ta" ... E "embut!-lo" na caixinha 
CPOll, dispondo o transdutor, o 
push-button e o LED piloto nas po
sic;:oes sugeridas (quern for canhoto 
pode inverter as pos1c;:oes 
LED/push-button, de modo que a 
mao nao cubra o LED, quando, 
com 6 polegar, for apertado o inter
ruptor ... ). Notar a posic;:ao "semi
externa" dada ao transdutor, para 
que o feixe ultra-sonico tenha a su
ficiente "liberdade", podendo ser 
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eficientemente projetado a frente ... 
0 R-CORUS merece (pelas 

pr6prias dirrlensoes da placa). uma 
caixa maior. A sugestiio e que no 
centro do painel frontal fique o 
transdutor (este pode ser semi-em
butido, mostrando pelo respectivo 
furo apenas a sua "cara" ... ), ladea
do pelQS LEDs indicativos de "si
nal" e tie "status". Na traseira da 
caixa pode ficar a barra de co
nexoes da aplicac;ao (terminais do 
rele - ver fig. 9). A caixa sugerida 
(PB207) comporta, inclusive, o 
"embutimento" de suporte com pi
lhas (6 pequenas) ou mesmo uma 
"rnini-fonte" comercial, fixada 
dentro do container, caso em que a 
chave "liga-desliga" e o "rabicho" 
(para conexao a C.A.) podem 
tam~m sobressair da traseira da 
caixa. 

AJUSTE E UTILIZACAO 

Conferidos e "encaixados" os 
dois m6dulos (nao e necessmo, 
nos testes iniciais, que alguma apli
cac;fo de potencia esteja ligada aos 
terminais de Safda do R-CORUS, 
"NF-NA-C"), coloque a bateriazi
nha de 9V no respectivo "clip" (no 
T-CORUS) e alimente o R-CORUS 
(6 pilhas pequenas, num suporte, 
ou fonte conforme jii explicado). 
Apertando o botiio do T-CORUS, 
seu LED piloto deve acender (o 
brilho nao e muito forte, mas sufi
ciente para ser visto, em ambiente 
fechado). No R-CORUS, o LED de 
"sinal" (vermelho) deve, em smnd 
by, ficar apagado. Jii o LED de 
"status" (verde), pode, inicialmen
te, estar tanto aceso quanto apaga
do, nao importa ... 

Inicialmente, o trim-pot do 
T-CORUS deve ser ajustado em 
sua posic;ao m6dia... Apontando-se 
entiio o T-CORUS para o R-CO
RUS (ver fig. 11), pressiona-se o 
push-button e verifica-se, pelo 
LED de "sinal" do R-CORUS, se 
este "recebeu" o sinal. Essa ope
rac;ao/teste inicial deve ser feita 
com os dois m6dulos guardando 
uma distfuicia relativamente peque
na (cerca de 1 ou 2 metros). Se nao 
ocorreu a perfeita recepc;ao do si
nal, vii ajustando lentamente o 
trim-pot, pressionando, a interva
los, o botiio do T-CORUS, ate que 
o LED de "sinal", no R-CORUS, 

"responda" com pulsos lurninosos 
finnes (nao se preocupe, por en
quanto, com o LED verde ... ). Obti
da a necessmia .. resposta", vii se 
afastando e, eventualmente, reajus
tando o trim-pot de modo a manter 
a miixima eficiencia (alcance/sensi
bilidade) na transrnissao do feixe 
ultra-sonico ... 

Conforme foi declarado nas 
"CARACTERISTICAS", o alcan
ce geral do sistema situa-se entre 2 
e 10 metros, tipicamente em tomo 
de 7 metros. Feixes ultra-sonicos, 
contudo, alem de direcionais, sao 
relativamente concentrados, com o 
que, num ambiente longo e estreito 
(um corredor, por exemplo ... ), as 
multiplas reflexoes nas paredes do 
local poderao "encaminhar" o co
mando, aumentando muito o alcan
ce... J 11 em locais largos e aberto~, 

apenas o feixe "direto" e apro
veitiivel, com o que o alcance si
tuar-se-11 na sua faixa minima. As 
f"'tnalidades "domesticas" ou, de 
qualquer maneira, "localizadas", 
do COR US, contudo, serao sempre 
suficientemente cobertas pelo al
cance natural do sistema. Quern 
precisa de controles remotos para 
loogas distfuicias, deve optar por 
sistemas via radio (que, contudo, 
sao de custo mais alto, ajuste a 
construc;ac, muito mais co~rciali
zados do que os verificados num 
controle ultra-sonico ... ). 

Tam~m conforme foi men
cionado em "C ARATCERISTI
CAS", o CORUS e um controle do 
tipo "Liga-Desliga" ... Assim, o es
tado de sua Safda e "invertido" a 
cada comando (pulso momentfuieo 
emitido pelo T-CORUS),. 0 LED 
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Cr 
T-CORUS 

Fig..11 

verrle serve para monitorar tais 
condi~oes: um toque ele acende, 
outro toque ele apaga, e assim por 
diante, indicando respectivamente a 
energ~ao ou desenergiza~ao do 
rele de Safda do R-CORUS (verifi
que isso, em testes complementa
res ... ). 

Para a utiliza~ao final do sis
tema, basta aproveitar os terminais 
"NF-NA-C" de Safda, sempre le
vando em conta que: 

- Com o LED verde apaga:lo, o 
tenninal "C" estara ligado ao 
terminal "NF" e desligado do 
"NA". 

- Ccm o LED verde aceso, o tenni
nal "C" estara ligado ao tenninal 
"NA" e desligado do "NF". 

Esses temfnais nada rr·ais 
siio, entiio, do que simples interrup
tores, capazes de manejar correntes 
de ate IPA (no comando de cargas 
que funcionen: sob CC) ou poten
cias de ate 1200W (no controle de 
cargas alimentadas por C.A.). Co
mo os contatos de Safda sao total
mente independentes (em termos 
eletricos) do restante do circuito do 
R-CORUS, nao ha nenhuma espe
cie de intera<riio ou interferencia 
entre os blocos (Safda e Circuito 
propriamente). Quern ainda niio 
usou um sistema desse tipo, deve 
recorrer a artigos anteriormente pu
blicados em APE, sobre controles 
com safda a rele, verificando as 
multiplas possibilidades aplicativas, 
comuta<r6es, inversoes, etc., possf
veis. .. Pode mos garantir que sao 
muitas as adapta~oes, que viio des
de o controle de um carrinho de 
brinquedo, ate o acionamento de 
maquinario industrial pesado ... Tu
do vai do born senso e do correto 
aproveitamento das caracteristicas e 
parametros dos contatos de Safda. 

••••• 

R-CORUS 

CONSIDERACOES E 
OUTRASINFORMACOES 

Algumas considera<roes finais 
e outras informa<r6es uteis ao Lei
tor/Hobbysta, quanto a aspectos de 
funcionamento do CORUS: 

- 0 comando ( ato de apertar o 
push-button no T-CORUS) deve 
ser breve ... Basta um "toque" ra
pido, no botiio, para que o circui
to "aceite" tal comando ... Deve 
ser evitado "ficar" com o dedo 
sobre o botiio, pois isso, alem de 
aumentar desnecessariamente o 
consumo de bateria no T-CO
R US, pode instabilizar o "reco
nhecimento" do sinal, por parte 
do R-CORUS. ldealmente, o "to
que'' deve durar menos de 1 se
gundo (meio segundo e uma boa 
media ..• ). 

· - Os consumos de corrente indica
dos nas caracterfsticas, "embu
tem" sobras ou margens de segu
ran~a superdimensionadas... Em 

·medi~oes reais, de Laborat6rio, os 
prot6tipos acusaram as seguintes 
demandas: T-CORUS: em stand 
by, "zero", em acionamento 
(botao apertado), menos de 
lOmA. R-CORUS: em stand by 
(circuito ligado. porem Safda em 
estado "desligada"), menos .de 
3mA; com Safda em estado "liga
da", menos de 80mA. 

- Constatada "sobra" ou "falta" de 
sensibilidade no R-CORUS, o 
Leitor/Hobbysta devera, basica
mente, atuar na modifica~ao do 
valor original do resistor de rea
limenta~ao do primeiro bloco am
plificador (IM, marcado com as
terisco, na fig. 2). 0 valor desse 
resistor e INVERSAMENTE pro
porcional a sensibilidade de en
trada do R-CORUS. Assim, tor
nando-se necesswo aumenmr a 
sensibilidade, seu valor devera ser 
experimentalmente reduzido, ate 

um limite de IOOK. Por outro la
do, uma eventual ~ na sen
sibilidade do R-CORUS exigira o 
aumento experimental do valor de 
tal resistor, ate o limite de 2M2. 
Notar que tais altera<roes experi
mentais deverao ser feitas com 
born senso, e progressivamente, 
ate atingir-se o desejado compor
tamento. Se for detenninada hi
per-sensibilidade no circuito, o 
LED de sinal ficara aceso indefi
nidamente, indicando o fato. Ab
soluta falta de sensibilidade, fara 
com que tal LED nu.nca acenda 
(mesmo com o T-CORUS aciona
do "no focinho" do R:-CO
RUS ••• ). 

- Como todo sistema de controle ou 
transmissao de dados por ultra
som, o CORUS ~m e sensf
vel, em certo grau, a manifes
ta~oes acusticas que eventualmen
te contenham frequencias de es
pectro elevado. Assim palmas, 
gritos, agudos de crian<;as, sopros 
ou esta1ar de dedos (estas duas ul
timas, muito pr6ximas ao transdu
tor ... ), podem ser "aceitas" pelo 
R-CORUS como "comando vali
do", embora, de forma geral, as 
"defesas", filtros, desacoplamen
tos e temporiza<roes internas do 
circuito, contribuam para uma boa 
dose de insensibilidade a tais ma
nifesta~oes ~u comandos "niio au
torizados". Se o local onde o 
CORUS va ser utilizado estiver 
"cheio" desse tipo de interferen
cias,a unica safda pratica e redu
zir-se a sensibilidade do sistema 
(ver item anterior das presentes 
CONSIDERA<;OES) e conten
tar-se, obviamente, com um al
cance mais restrito. 

- Caes, passaros ( e outros ani
mais ... ) tern, no seu espectro de 
sensibilidade auditiva, um alcance 
que compreende as faixas ultra
s6nicas e, portanto, "ouviiao" os 
toques de comando do T-CO
R US! Como tais comandos sao 
sempre breves (menos de I se
gundo) e espa<rados, nao ha pos
sibilidade de danos a saude dos 
bichinhos, porem eles, segura
meote, se manifestariio (caes pr6-
ximos ladram, passaros cantam, 
etc.). Nao se espantem com isso ... 

•••••••••• 



EMARK-EXCLUSIVO 

I MINI-MONTAGEM I 

Jogo CaQa-Niqueis 

0 "mini" do termo MINI-MONTAGEM significa varias coisas: refere-se, 
baslcamente, a um projeto com numero "mini" de componentes (pou
cas pec;as), e/ou pequeno no seu tamanho final, elou de cusllD "mini" 
(que ninguem e de fem, ... ) e essas coisas. Tambem sjgnifica uma mon
tagem "mini" quanto a complexidade, ou seja: tao simples que possa 
ser tentada, "sem medo", mesmo pelos mais "tenros" dos iniciantes ... 
E - confessamos - uma desig~o uma tanto generica, mas que todo 
Leitor/Hobbysta assfduo de APE ja aprendeu a reconhecer como ..... 
coisll•"l8 que a genie faz, llllpiclnho. e que funclom legaL". Ate na 
fonna como as lnstrucoes de montagem sao expostas, a presente 
Secao mostra-se "mini": as figures dizem tudo, e o texto "val atras", di• 
reto e economlco, para ganharmos ~ (que ea mercadotia mals va
liosa numa publicacao ... ). 

darn" 0 apostador de moedas OU 

fichas, com a qual podem ser ga
nhos alguns milhares de d6lares a 
partir de um "centavinho" de 
aposta (muitos dos Leito
res/Hobbystas ja viram essa cena, 
em filmes, quando a pessoa "es
toura" a maquina, e vibra sob 
uma autentica "chuva" de moe
das ... ). Pois hem, o JOGO CA
f:;A-NIQUEIS ("JOCAN", para 
os int{mos ... ), objeto da presente 
MINI-MONTAGEM, e justamen
te uma versao elctronica e porta
til desse conhecido sistema de se 
ganhar ( ou, mais provavel, per
der ... ) dinheiro. Pequenino (pode 
ser levado no bolso), "honesto" 
(niio ha como "falcatruar" os re
sultados, niio ha "pesos" ou ten
denciamentos de modo a sublevar 

as Leis de Probabilidade ... ), o 
JOCAN pode ser jogado em qual
quer lugar, tanto na "brincadeiri
nha", como realmente "valendo" 
( o jogo, praticado entre amigos, 
em ambiente dornestico, nao e 
proibido... 0 que a Lei veda e a 
sua explora9ao comercial, nota
damente com a participa9ao de 
menores ... ). Qualquer que seja 
sua utiliza9ao, contudo, o JOCAN 
e suficientemente emocionante 
para "prender" a aten9ao dos par
ticipantes, por varias horas: um 
display luminoso formado por 3 
LEDs multicores indica os resul
tados Gustamente dependentes das 
CORES apresentadas ao final), 
enquanto que um sinal sonoro in
confundfvel se manifesta a cada 
acionamento ( executado via 
push-button, que substitui - com 
vantagens - a velha alavanca do 
one arm bandit. .. ). Facil demon
tar, baseado em poucos (e co
muns ... ) componentes, o JOCAN 
esta "na medida" para uma pri
meira montagem com Integrado, 
especialmente direcioriada para os 
iniciantes... Uma MINI-MON
T AGEM tfpica: facil, gostosa e 
interessante ! 

- FIG. 1 - "Esquema" do JOCAN, 
numa estrutura muito simples, 

- 0 PROJE'IO - No Brasil e proi
bido, mas nos pafses onde o jogo 
e legalizado, uma das maiores 
atra96es populares nos cassinos e 
o chamado "CA<;A NIQUEIS" 
("bandido de um bra90 s6", .como_ 
dizem os americanos ... ), basica
mente uma Irniquina dotada de 
uma alavanca (acionada pelo jo
gador), uma fresta para a insen,ao 
do valor da aposta (em moedas ou 
fichas pre-adquiridas) e um mos
trador fonnado por 3 janelas, 
atras das quais rolam pequenos 
tambores contendo desenhos, 
s{mbolos, naipes de baralho, etc. 
0 giro dos tais tambores e acio
nado pela movimenta9ao da ala
vanca, porem o ponto de parada 
de cada um dos 3 tambores e (teo
ricamente ... ) aleat6rio, de modo 
que muitas e muitas combina96es 
diferentes de figuras ou s{mbolos 
podem aparecer nas janelas, ao 
fim de cada acionamento. Para 
premiar o apostador, existem 
combina96es pre-estabelecidas, 
por exemplo: tres figuras iguais 
nas janelas "pagam" um determi
nado multiplo do valor apostado, 
e por af... Existem tambem, ge
ralmente, uma combina9ao de 
"coringas" que, se obtida, "inun-

r-----''-i' __________ ..,i,..,;_ 

It 
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gra<;as ao uso do versatil Circuito 
Integrado C.MOS 4060. Este 
contem, nas suas "entranhas", 
uma enorme "fila" de contadores 
(divisores por 2) digitais, dos 
quais, nada menos que 10 sa{das 
sao extemamente acessfveis, fi
cando "altas" quando o mo
mentaneo resultado da contagem 
digital e "I", e "baixas" quando 
tal resultado e "O". Outra coisa 
(que facilita muito a vida dos pro
jetistas ... ) interessante, e que os 
4060 apresenta - alem da "fila" 
de cuw:aJores - alguns ga1eS "so
brantes", a partir dos quais, com 
o unico auxflio extemo de resisto
res e capacitor, podemos elaborar 
um pratico clock ( oscilador) des
tinado, justamente, a excitac;ao da 
bateria de divisores intemos ... ! 
Com isso "fica tudo em casa", ou 
seja: o 4060 faz "s6 tudo" ... ! 0 
conjunto de componentes/controle 
agregado ao.. pinos 9-10-11 do 
4060, formado pelo resistor de 
4K7, capacitor de In e push
button, detennina ( com os gates 
intemos ... ) o tal clock, tabalhando 
( apenas quando o push-button for 
acionado) em frequencia ba5tante 
elevada, de modo a tomar vir
tualmente impossfvel a qualquer 
pessoa, por mais atenta e treinada 
que seja, detenninar previamente 
os resultados finais oferecidos pe
lo JOCAN. 0 display (Mostrador 
do jogo) utiliza tres LEDs espe
ciais, bicolores (cada um deles 
apresenta dois anodos, um para 
a"pastilha" vermelha e um para a 
verde, e um unico catodo). liga
dos as safdas de 6 dos contadores 
intemos do 4060 (as 4 sobrantes 
sao desprezadas ... ). Alem disso, a 
sa{da correspondente ao pino 4 do 
4060 ( onde ja esta ligado um dos 
anodos de um dos 3 LEDs bicolo
res ... ) temos uma capsula piezo 
que manifestara, em "som", os 
pulsos a{ presentes quando da 
atua<;ao do push-button, o que 
acrescenta um interessante e util 
efeito sonoro ao JOCAN. Alem 
de dinamizar o jogo, tal efeito 
"alcagueta" cada jogada, soando 
durante a pressao do dedo do jo
gador sobre o botiio, de modo a 
prevenir "malandragens" (por 
exemplo: um aperto "bem rapidi
nho" ao botao, quando outro jo
gador estiver "distrafdo" e essas 
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"mumunhas" ... ). A alimenta<;ao 
geral fica por conta de pilhas ou 
bateria, totalizando 6 ou 9 volts (a 
unica diferen<;a e que, sob 9 volts, 
a lurninosidade dos LEDs indica
dores sera um 'tiquinho" 
maior ... ), sob consumo de corren
te muito baixo (o Integrado possui 
certos "lirnitadores" intemos, que 
nao pennitem aos LEDs "puxar" 
corrente excessiva, mesmo com a 
ausencia de resistores/serie, con
forme se ve no esquema ... ). Mais 
detalhes sobre o funcionamento 
dos JOCAN e dos seus indicado
res, serao dados a,frente ..• 

LED BICOLOR 

Fig. 2 

- FIG. 2 - Importantes na configu
ra<;ao circuital do JOCAN, sii.o os 
LEDs indicadores, do tipo bico
lor. Esses componentes, vistos na 
na figura em aparencia, identifi
ca<;ao de tenninais e sfinbolo, 
contem, num mesmo encapsula
mento, duas "pastilhas" de Dio
dos Ernissores de Luz, uma ver
melha e uma verde. Os anodos 
(terrninais A) sao individualiza
dos, acessados ,externamente. via 
terrninais especfficos. Ja o catodo 
(tenninal K) e "comum", ou seja: 
existe um s6 catodo para os dois 
LEDs intemos ao componente. 
Notem que tal configura<;ao per
mite interessantes "truques" 6ti
cos... Energizado apenas o LED 
vermelho, essa cor se manifestara 
no difusor do componente. Se, 
por outro lado, apenas a pastilha 
verde for energizada, o difusor do 
LED mostrara, obviamente, a cor 
verde. Ja se ambas as "pastilhas" 
forem simultaneamente energiza
das, a "soma" 6tica das duas co
res resultara em lurninosidade 
amarela no difusor! Assim, em 
termos de funcionamento final, 
temos nada menos que quatro es:-
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tados poss{veis: APAGADO, 
LUZ VERMELHA, LUZ VERDE 
E LUZ AMARELA, e disso nos 
valemos para gerar a beleza e pra
ticidade visual do mostrador do 
JOCAN! Os estados digitais 
aleat6rios presentes nos 6 anodos 
dos 3 LEDs podem, completa
mente "a revelia" das vontades 
do jogador, gerar quaisquer con
juntos de cores na barra de LED,;, 
assegurando resultados nftidos, 
baseados unicamente na ... SOR
TE! 

- FIG. 3 - Lay out da plaquinha de 
Circuito Impresso especffica para 
a montagem do JOCAN. Como o 
Integrado (ja dissemos ... ) faz tu
do, o padrao flea bastante simpli
ficado, descomplicando Uhas e 
pistas. Como a figura se apresenta 
em tamanho natural ( escala I : I), 
bastara ao Leitor/Hobbysta "car
bona-la" diretamente para a con
fec<;fio da sua plaquinha... Quern 
.''gostar de moleza" podera, con
tudo, recorrer ao sistema de KITs 
(oferecidos pelo Correio, por um 
dos Patrocinadores de APE - ver 
Anuncio em outra parte da pre
sente Revista ... ), que inclui a pla
ca pronta, furada, protegida e de
marcada em silk-screen... 0 pa
drao, no entanto, e tao simples, 
que nao atemoriza ninguem, 
mesmo que o Leitor va, s6 agora, 
tentar a sua primeira confec<;ao na 
placa ... CUIDADO e A TEN<;:A.O 

Fig. 3 
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constituem os unicos requisitos ... 
Alem disso, uma Jeitura atenta as 
INSTRU<;:'OES GERAIS PARA 
AS MONT AGENS (encartadas 
pennanentemente junto as primei
ras paginas de APE ... ) assegurara 
importantes subsfdios pra.ticos, 
tanto a realiza9iio da placa, quan
to aos procedimentos de monta
gem •.. 

- AG. 4 - "Chapeado" da monta
gem, ou seja: a placa, agora 
vista pelo lado nao cobt'eado, ja 
com todos os (poucos ..• ) compo
nentes devidamente posicionados. 
A TEN<;:'AO a posi9iio do lntegra
do, referenciada pela marquinha 
existente em uma das suas extre
midades (uma consult.a previa ao 
T ABELAO APE, outro importan
te encarte permanente da nossa 
Revista, ajudara. muito a eliminar 
duvidas puramente "visuais" ... ). 
Observar ainda a presen9a de um 
jumpec (peda90 simples de fio, in
terligando dois furos da placa), 
codificado na figura como "J", e 
que nao pode ser "esquecido" (o 
circuito nao funciooari sem 
ele ... ). Alguns c6digos estiio atri
bufdos as ilhas perifericas (junto 
as bordas da placa), justamente 
destinadas as conexoes extemas, 
que seriio detalhadas a seguir .. '. 
Lembrar que o corte das sobras de 
terminais e pontas de fio, pelo la
do cobreado da placa, deve ser 
precedido de uma cuidadosa veri
fica9iio em tudo (posi96es, quali
dade dos pontos de solda, etc.). 

- flG. 5 - As tais "conexoes exter
nas" ... A placa continua vista pe
lo lado nao cobt'eado ( os compo
nentes sao intencionalmente omi
tidos, para niio "complicar o vi
sual" ... ). Observar as liga96es do 
push-button (aos ponos "B-B"), 
da capsula de cristal, piezo (pon
tos "X-X") e alimenta9ao: positi
vo (fio vermelho) ao ponto "+'' e 
negativo (fio preto) ao ponto 
"-". Notar que a chave geraI 
(H-H mini) deve ficar intercalada 
no fio do positivo da alimenta9iio 
(vermelho). Quanto aos 3 LEDs, 
observar que cada grupinho de 
ilhas ("A-K-A") recebe os 3 ter
minais de um LED, sendo que a 
unica exigencia (mais do que 16-
gica e 6bvia ... ) e que o terminal 
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do meio, no LED, seja ligado ao 
furinho do meio, no respectivo 
grupinho de furos ... Nao e impor
tante "panf que lado ficou" o 
anodo vermelho ou o anodo verde 
(rever fig. 2). Notar que toda a 
fia9ao devera ter seus comprimen
tos dimensionados de acordo com 
o "encaixamento" previsto para o 
JOCAN (pr6xima figura, com de
talhes), o mesmo ocorrendo com o 
pr6prio tamanho das "pemas" dos 
3 LEDs. 

- flG. 6 - Sugestiio para o "encai
xamento" do circuito do JOCAN, 
usando um container padronizado 
da "Patola", mod. CPOll (com 
medidas de 8,5 x 5,0 x 3,0 cm.). 
0 arranjo nos parece pratico e 
elegante, mas o Leitor/Hobbysta 
tern a liberdade de fazer outros 
-acondicionamentos, desde que a 
caixa escolhida apresente, no 
mfnimo,as dimensoes do container 
originalmente sugerido. Notar que 
o acompanhamento da sugestiio 
obrigara. o uso de alimenta9ao a 
partir de uma bateria de 9 volts, ja 

CPOII 

8,511t5,011t3,0 CAI 

3 LEOI IIICOLO!!ES 

PUSK•BUTTOII 
"JOGAII" 

Ftg. 5 

que 4 pilhas pequenas, num su
porte (6 volts) nao caberiam na 
caixa CPO 11... 

- JOGANIX> - Conetando a bate
ria e acionando a chave geral da 
alimenta9iio do JOCAN, qualquer 
padriio de cores (e mesmo de "a
cendimento/apagamento") podera 
manifestar-se na barra de LEDs. 
Apertando-se o push-button, ou
ve-se um nftido sinal sonoro ( que 
permanece enquanto o dedo esti
ver "la" ... ) e, ao mesmo tempo, 
todo o display se iiumina em 
AMARELO. Liberando-se o 
push-button, o JOCAN apresenta 
o seu "result.ado", de forma com
pletamente aleat6ria (s6 a SORTE 
"decide" ... ), indicando-o atraves 
das cores dos LEDs ( ou do seu 
"apagamento" ... ). Sao muitas as 
regras que podem ser "mventa
das" ou pre-estipuladas para se 
jogar o JOCAN ... A mais 6bvia e 
simples e: GANHA QUEM 
CONSEGUIR UMA "LINHA" 
DE RESULTADOS IGUAIS. Pa
ra simplificar as explica9oes, va-

LEDs 

PUSH- BUTTON 

Fig. 6 
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mos atribuir, numa Tabelinha, 
"valores" aos estados poss{veis 
dos LEDs: 

APAGADO-0 
VERDE- I 
VERMELHO-2 
AMAREL0-3 

Assim, os resultados poss{veis irao 
desde "000" (todos os 3 LEDs 
apagados) at6 "333" (todos os 
LEDs em luminosidade AMARE
LA). Seriio, portanto, 334 combi
na\'oes poss{veis, das quais apenas 
quatro ("000", "111 ", "222", 
"333" ... ) podem ser consideradas 
vencedoras... Como um adendo as 
regras (para o caso de vi.mos joga
dores terem nascido com o poste
rior voltado para a Lua ... ), mesmo 
entre as combina\'oes vencedoras, 
pode-se atribuir "pesos". Por 
exemplo: um resultado "333" (A
MARELO - AMARELO - AMA
RELO) sera "me1hor" do que um 
resultado "11 1" (VERDE-VER
DE-VERDE), e assim por diante! 
Ainda dentro dessa atribui\'ao de 
valores numericos as cores, se ne
nhum jogador conseguir uma con
fi~ao vencedora (3 estados 
iguais na linha de indicadores ... ), 
pode-se atribuir a vitoria ao que 
somar mais "pontos". Exemplo: 
dois AMARELOS ("3-3") mais um 
VERMELHO ("2") somam "8" e, 
portanto, ganham de um APAGA
DO ("0"), um VERDE ("I") e um 
VERMELHO ("2"), que, obvia
mente, somam "3" (menos do que 
"8" ... ). TamMm pode ser estabele
cido um sistema "cassino'' ou se-. , 
Ja: diversos jogadores disputam 
com a banca ( quern representa a 
banca nao joga, apenas recolhe as 
apostas e - eventualmente - paga 
aos vencedores, um multiplo pre
estabelecido do valor apostado, a 
cada combina\'ao vencedora obti
da). No caso, sugere-se que o "pa
garnento" aos vencedores seja 
substancial, para compensar as 
enormes probabilidades "pr6-ban
ca" (a qual tern 330 possibilidades 
em 334, de sair ganhando ... ). Para 
quem ainda nao atinou, todo o 
"truque" dos cassinos reside al ... 
Embora longe, longe, um "rabudo" 
belisque alguns milhoes de dolares 
mun lance de enonne sorte, a media 
estatfstica, apoiada na Lei das Pro
babilidades (sem falar nos ~ven-

tuais "trambiques" ou "maracu-
taias" ... ) faz com que a "casa" (a 
banca ... ) ganhe sempre, muitos mi-
lhoes de dolares, permanentemente 
enfiados no sistema, pelos contu
mazes jogadores ... CUIDADO! Ja
go, enquanto prazer ou lazer, e 
"um grande barato" ... Se virar vf
cio, contudo, danou-se ... ! Confia-: 
mos na boa ca~a dos Leito
res/Hobbystas de APE ... 

LISTA'DE PE<;AS 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4060 

• 3 - LEDs bicolores (3 termi
nais) RET ANGULARES 
com difusor fosco ' 

• 1 - Resistor 4K7 x 1/4 watt 
• 1 - Capacitor ln 
• 1 - Capsula piezo (capsula de 

cristal, mesmo um pequeno. 
microfone de cristal ser
vira) 

• 1 - Push-button (interruptor de 
pressao) tipo Normalmente 
Aberto 

• 1 - Chave H-H mini 
• 1 - Placa de Circuito Impresso 

especffica para a montagem 
(4,1 X 3,0 cm.) 

• 1 - "Clip" para bateria de 9 
volts (ver OPCIO-
NAIS/DIVERSOS) 

• 1 - Fio e solda para as liga\'oes 

OPCIONAIS/OIVERSOS 

• I - Caixa para abrigar a mon
tagem. Adotada a sugestao 
da fig. 6, o container de
vera ser um "Patola" 
CPOI 1 (8,5 x 5,0 x 3,0 
cm.). Outras caixas, iguais 
ou maiores, tamMm podem 
ser facilmente adotadas 

• - Quern quiser usar alimen
~ao de 6 volts, devera 
providenciar um suporte 
para 4 pi1has pequenas 
(desprezando, portanto, o 
"clip" para bateria "qua
dradinha" de 9 volts, cita
do na LIST A DE PE(;AS). 
Nesse caso, o cootaine:£ 
CPO 11 nao sera convenien
te, devido as suas restritas 
dimensoes •.. 

• - Parafusos, porcas, adesi
vos, etc., para fix~oes di
versas. 

NASBANCAS 
NAS BANCAS 
NASBANCAS 
NAS BANCAS 

NASBAN 
NASBANCAS 
NASBANCAS 
NASBANCAS 
NASBANCAS 
NASBANCAS 
NASBANCAS 
NASBANCAS 

REVISTA 
ABCDA 

ELETRONICA 
(REVISTA-CURSO) 
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Especial Videoma-
kercoNsrRuA O SEU"MIXER 
DE AUDIO PARA viDEO-EDlc;AO" 
E APRENDA TODAS AS "MANHAS" 
PARA LIMA BOA EDICAO DE ViDEO! 

Nos liltimos tempos, foi muito grande a populari~o dos equlpamentos de vfdeo, nota
damente os VCR domesticos (vfdeo c:asaette record), princlpalmente devido ao aumento na 
produi;ao industrial de itens, o que levou a uma curva (alnda meio tfmida ••• ) descendente nos 
~os finals desses disposltivos, tornand~s acessfveis a mals l)!SSOSS ... Assim, atualmente, 
uma grande parcels dos domlcflios tem urn VCR (e ja nao sio incomuns as casas onde existem 
dois video-cassetes ... ). 

Na "cola" do equipamento baslco (video-cassette), mais e mais disposltlvos tambem fo
ram se tomando populares, lentamente "cabendo" nos on;amentos aas pesaoas ... 0 unlverso 
atual dos vfdeo-manfacos (ou, dos mais serlos, videomakens, .. ) tambem cresceu, com muitas 
pessoas agora possuindo uma cimara de vfdeo, ou mesmo uma moderns cancorder ( cimara 
"que grava", contendo a sua propria fita ... ), cheia de soflsticaQ6es! 

Assim como aconteceu na popularizai;ao do audio domestico (com as fitas cassette, gra
vadores e decks, tornando as "coisas" faceis a qualquer amador ... ) ha algumas decadas, 
tambem agora, no que diz respeito ao video, quern tern algum equipamento basico, logo, logo 
se entuslasma, procura obter novos itens, na tentativa de fazer suas proprias ediQ6es ou co-
piss (pra quern ja tem uma cimara, essa e uma atitude praticamente obrigat6ria; .. ). 

Os vide6filos novatos, contudo, esbarram numa serie de problemas, entre eles a quase 
completa ausencia de equipamentos complementares no mercado naclonal (por aqui, apenas 
sio "fabricados", ou montados, VCRs comuns e algumas cimaras basicas, enquanto que a 
lmportaQiio legal apenas se da em alguns itens tambem basicos: VCRs e cimaras ... ), alem de 
uma completa desinformaQiio tecnica a respeito de equipamentos auxiliares, parametros e pro
cedimentos ... . 

APE, sempre na vanguards entre as Revlstas de popularizai;ao da Eletronica, Jal esli den- . 
tro do assunto, para benetrcio do grande nlimero de Leitores/Hobbystas com pretens6es a 
videomakers (ainda que, por enquanto, sejam apenas "video-maniacos" ou, quando muito, vi
de6filos ... )! O presente encarte, ESPECIAL VIDEOIIAKER, "inaugura" mais um vetor a ser 
acompanhado por APE, com periodicas abordagens! 

Neste ESPECIAL temos tres importantfssimos blocos: um PROJETO, com detalhadas 
instruQ6es de montagem, para construi;ao de um MIXER DE AUDIO PNiDEO EDICAO, um 
CONJUNTO DE INFORMACOES PRATICAS para perfeita utilizaQiio do ....X-AV"' e, finalmente, 
um sintetico (porem abrangente ... ) GLOSSARIO com os tennos, definiQ6es, codigos e mar
CSQ6es de controles e acessos mais comuns nos equipamentos e operaQ6es de vfdeo! 

Enfim: mais um sensacional presente, exclusivo para o Leitor/Hobbysta de APE, uma Re
vista que nialmen1e acompanha o Leitor nas suas necessidades e aspiraQ6es (e que, por isso, 
merece a entusiasmante fidelidade com que todos Voces tern nos prestigiado, ao longo desses 
mais de dois anos ... ). 

0 EDITOR 
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MIXER DE AUDIO PARA 
ViDEO-EDICAO 

- 0 QUE E .. vfi>OO-EDI<;AO.. · 
Numa compara9ao simples, quan
do o Leitor/Hobbysta pega uma 
fita cassete de :iudio, "virgem", e 
nela grava, de forma selecionada 
e escolhida, uma serie de musicas 
de seu gosto, provenientes de ou
tras fitas gravadas comerciais, de 
disco de vinil, de CDs, ou mesmo 
da programa9ao radiofonica co
mercial, diz-se que a tal fita foi 
EDIT ADA, ou seja: com um 
equipamento basico (dois grava
dores, decks ou radio-gravadores, 
toca discos, CD player, etc.), a 
pessoa conseguiu reunir e organi
zar, do "seu" jeito, elirninando os 
eventuais intervalos, eventual
mente "condensando" as musicas 
muito longas e ate acrescentando 
comentmios ou apresenta9oes (via 
microfone), uma fita "pessoal", 
para ouvir ou presentear alguem! 
Em v(deo, podemos fazer a mes
ma eoisa, reunindo num s6 tape, 
cenas, assuntos, programas, ou o 
que quer que seja, numa sequen
cia ou ordem "toda nossa", pro
duzindo uma fita EDIT ADA, para 
USO proprio OU para fomecer a 
te~eiros ! Quando aqui qjzem()S 
VIDEO, estamos (como todo 
mundo faz •.. ) generalizando e 
simplificando, ja que um registro 
desse tipo inclui duas grava9oes 
simult:aneas: a da imagem (VI
DEO) e a do som (AUDIO). A 
parte da imagem e, numa edi9iio 
"domestica", beneficiada pelos 
diversos controles que, atualmen
te, mesmo VCRs de p~o mode
rado ja possuem... Quanto ao 
AUDIO, contudo, pouco (ou na
da ... ) se pode fazer, alem de co
pias puras e simples, muito 
"cruas" e que resultam nitidamen
te ''pouco profissionais'', trunca
das, sem brilho, as vezes "emba
ralhando" a sequencia que se pre
tende dar as cenas ou a "hist6ria" 
que pretendemos montar, na fita 
EDITADA... A solu9ao pratica 
imediata e O USO (alem de pelo 
menos dois VCRs, o que e abso
lutamente basico ... ) de um MI
XER especial, atraves do qual 
podemos ter um controle mais 
amplo sobre a grava9ao de AU
DIO, durante as c6pias ou 
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Fig. 1 

edi9oes! 0 MIX-AV, "carro-che
fe" do presente ESPECIAL, veio 
justamente para suprir essa 
fun9ao ! Podem ser encontrados, 
num mercado muito restrito e es
pecificamente dirigido a profis
sionais da area, mixers de identica 
configura9ao, porem seus Pfe90S 
sao, no mfuimo, "abrasivos" (ar
rancam a pele ..• ). Af est:i, portan
to, a soluc;ao de APE para o as
sunto. 

- 0 PROJEIU - Um misturador 
comum, de :iudio, eventualmente 
poderia ser empregado no coman
do da faixa de audio de uma gra
va9ao OU edi9ao com VCRs, 

.. porem as normas e "universali
za9oes" adotadas pelos diversos 

· fabricantes, parametram as entra
das, sa<das, n(veis, impedancias, 
etc., em m1rneros nao usuais, com 
. os quais um equipamento "nao 
especializado" nao teria como 
trabalhar corretamente. •• Assim, 
o projeto MIXrA V foi calculado 
para fun9oes especfficas em v(

deo-edi9ao, levando em conta to
dos os eventuais "casamentos" 
que se fa9am necessarios! Ali
mentado por bateria (9V), dirnen
sionando fisicamente de modo a 
ocupar pouco espa90, acondicio
nado num pequeno container pa
dronizado, o MIX-AV resultara 
nao s6 pratico e eficiente, como 
tambem bonito e facil de operar, 
com "cara" de equipamento pro
fissional ! Quern ja est:i "ligado" 
(ou, no momento, come9a a "se 
ligar" ... ) nessa area de v(deo, tern 
tudo a ganhar com a constru9ao e 
utiliza9ao do MIX-AV. 

- FIG. 1 - Diagrama esquernatico 
do circuito do MIX-AV. 0 "co
ra9ao" do projeto e um Circuito 
Integrado de facil aquisi9ao, con
tendo dois Amplificadores Opera
cionais de uso amplo, podendo 
ser utilizado o c6digo CA1458, 
uA1458, LM358 ou outros equi-· 
valentes ... ). Como optamos (por 
praticidade e economia) pelo uso 
de bateria unica (9V) na alimen-· 
ta9ao, para um perfeito dirnensio
namento das curvas de funcio
namento dos blocos amplificado
res, provemos o circuito com uma 
"tomada" de meia teosao, reali
zada a partir de dois resistores 
"empilhados", de 22K (ponto 
central desacoplado pelo capaci
tor de IOu), que polarizam as en
tradas nao inversoras (pino 3 e 5) 
do Integrado. Um dos blocos am
plificadores (delirnitado pelos pi
nos 1-2-3) do lntegrado, e usado 
corno pre-amplificador espec(fico 
para a entmda de microfone 
(EM). Esta, ap6s ter seu nfvel 
pre-dimensionado pelo potencio
metro de IOK, encaminha-o (via 
capacitor de lu) a entmda inver
sora do Amp. Op. (pino 2) atraves 
do resistor de IOK. Um resistor 
de valor elevado (2M2) realimen
ta a entrada (pino 2) a partir da 
sa(da do bloco (pino 1), assegu
rando um ganho muito elevado, 
determinado matematicarnente pe
la relac;ao dos valores do resistor 
de realimentac;ao e de entrada 
(2200000/1 ()(X)(), ou seja: urn ga
nho de 220 ... ). Em paralelo com o 
resistor de realimenta9ao, um ca
pacitor de baixo valor (15p) pro
move violenta atenuac;ao no ga-



nho quanto a frequencia elevadas, 
de modo a estabilizar o bloco, de
limitando o 0 topo" dlf faixa tonal 
passante. "Quern" realiza o ver
dadeiro trabalho de "mixagem" 6 
o segundo bloco do Integrado 
(delimitado pelos pinos 5-6-7). 
Na sua entrada inversora (pino 6) 
sao "somados" os sinais, sendo 
que o proveniente da entrada de 
micmfone jd sofreu uma "brava" 
pre-amplific~ao, sendo recolhido 
na safda do primeiro Amp.Op. 
(pino 1) via capacitor isolador de 
1 u e resistor de entrada de 4 70K. 
As outras duas entradas do 
MIX-AV correspondem a: dudio 
do v:ideocasseUe (EV) e m:Jdio au
xiliar (EA), ambas inicialmente 
dimensionadas por potenciome
tros de 100K, ap6s o que capaci
tores de 100n encaminham (via 
resistores de 4 70K) os sinais ao 
"ponto de soma" (pino 6 - segun
do bloco de amplifica<rl:'io do Inte
grado ). Observar que o ganho (fa
tor da amplifica~ao) no bloco fi
nal nao 6 muito elevado (ja que 
sua fun<rao basica nao 6 amplifi
car, mas sim "somar" os sinais, 
promovendo a real "mixa
gem" ..• ), obtido com o resistor de 
realimenta~ao (entre pinos 6 e 7 
do Integrado) de IM, cujo valor, 
com rel~ao a qualquer dos tres 
resistores de entrada (470K) de
termina um ganho de apenas "2", 
em tennos de tensao do sinal ... 
Ap6s todo o processamento, o si
nal 6 entao recolhido no pino 7 do 
Integrado, atrav6s do capacitor de 
I Ou, apresentando-se en tao a Saf
da geral (S). A alimenta<rao (sob 
corrente muito baixa, garantindo 
uma longa vida a bateria) situa-se 
em 9 volts CC, provenientes de 
uma bateria "quadradinha" co
mum ou alcalina, desacoplada pe
los capacitores de 1 OOu e 100n 
(que garantem uma boa "isen~ao" 
quanto a influencia que a im
pedancia intema da bateria - que 
se modifica com o uso - pode 
exercer nos aspectos funcionais 
do circuito ). Para quern ainda nao 
percebeu, das tres entradas pre
vistas no MIX-AV, a de microfo
ne (EM) esta calculada para im
pedancias m6dias ou baixas (ca
racterfsticas da maioria dos micro
fones ••. ) e recebe uma "baita" 
pre-amplifica<riio antes de ser ofe
recida ao misturador (isso porque 

microfones sao fontes de sinal de 
baixfssimo nfvel...). Ja as outras 
duas entradas (EV e EA), lidarao 
com impedancias mais elevadas 
(nonnalmente na casa dos 47K) e 
com nfveis de sinal bem mais al
tos (podendo atingir at6 1 V) ... 
Estao assim, dimensionadas para 
as suas impedancias caracterfsti
cas e nao sofrem pre-amplifi
ca<rao, oferecendo seus sinais di
retamente ao misturador ( onde um 
modesto ganho de "2" 6 exerci
do, pelo bloco). Entradas e Safda 
do MIX-AV foram, entao, cuida
dosamente dimensionadas de 
forma a "universalizar" ao maxi
mo sua utiliza<rl:'io, para as finali
dades imaginadas, "casando" per
feitamente com os diversos aces
sos aos quais deverao ser liga
das ... 

- FIG. 2 - Lay out, em tamanho na
tural, do padrao cobreado do Cir
cuito Impresso especffico para 
a montagem do MIX-AV. Monta-: 
gem de circuitos que lidam com 
sinais de audio, para amplifi
ca<riio, pre-amplifica<riio ou pro
cessamento, devem basear-se '.em 
Impressos cuidadosamente dese
nhados no sentido de evitar cap
ta~6es, interferencias, percursos 
desnecessariamente longos, etc. 
Recomendamos, assim, que o pa
drao seja seguido fielmente, para 
que sejam prevenidos tais pro
blemas. O desenho nao 6 compli
cado, e o Leitor/Hobbysta que 
possua o ferramental e material 
necessario, nao encontrara difi
culdades na sua confec~ao. Aos 
novatos, lembramos que o Encarte 
INSTRU<;OES GERAIS PARA 

AS MONT A GENS (item penna
nente em APE) traz importantes 
"dicas" e conselhos para um born 
resultado em montagens com Im
pressos. 

- FIG. 3 - "Chapeado" da monta
gem, com a placa vista pelo lado 
nao cobreado, principais compo
nentes ja posicionados. Quern 
ainda nao tiver muita pratica na 
identifica<rao dos c6digos, valo
res, polaridades, etc., das pe<ras, 
deve recorrer ao T ABELAO APE 
(outro Encarte pennanente da 
nossa Revista) para a solu<rao de 
eventuais duvidas ••. Notar, na fi
gura, especialmente o posiciona
mento dos seguintes componen
tes: Integrado e capacitores ele
trolfticos. Quanto as demais pe
<ras, observar bem a rela<riio po
~or de cada uma delas ... 
Conferir tudo ao final das solda
gens 6 uma boa, devendo tal veri
fica~ao ser feita antes de se cortar 
as sobras de terminais, pelo lado 
cobreado. 

- FIG. 4 - Diagrama das conex6es 
externas a placa (itens muito im
portantes, na montagem do 
MIX-AV). Observando a periferia 
da · placa (ainda vista pelo lado 
nao cobreado ... ) o Leitor/Hobbys
ta notara os c6digos adotados pa
ra identificar as di versas ilhas de 
liga~ao da cabagem externa 
(comparar com a figura anterior, 
n23, 6 uma boa ... ). Notar, com 
bastante aten~ao, os seguintes 
pontos: 

- Polaridade da alimenta~iio (fio 
vermel}lo no positivo - com a 

-o 

Fig. 3 



chave intercalada - e fio preto no 
negativo). 

- Toda a cabagem aos jaques de 
Entradas e Sa{da, e aos potencio
metros, e feita com cabo blindado 
mono. Atem;iio as posi~6es do 
condutor "vivo" e da "malha" de 
"terra" ou blindagem, em todas 
as suas conexoes. 

- Notar (para efeito de sentido cor
reto nos controles) que todos os 
potenciometros sao vistos, na fi
gura, pela frente ( olhando-se as 
~as "pelo eixo"). 

- 0 comprimento de toda a' caba
gem blindada deve restringir-se 
ao suficiente. Evitar cabos blin
dados muito longos, devendo suas 
dimensoes serem calculadas para 
uma confortavel acomoda~iio na 
paixa escolhida, sem muitas "so
bras". 

- flG. 5 - Sugestiio para o acondi-

'. •' :._____, 

·.. . :.:,, 
I,., ' ,.,. 

Fig. 4. 

cionamento do circuito do MIX
AV, baseando--se num container 
padronizado "Patola" mod. 
PB112 (12,3 x 8,5 x 5,2 cm.). 
Outras caixas, de dimens6es com
patfveis, tambem poderiio ser uti
lizadas, sem problemas... Para 
quern preferir seguir a sugestiio, 
no painel superior da caixa devem 
ficar os t:res potenciometros (de
vidamente identificados por nfti
das marca~6es), enquanto que o 
painel frontal pode situar-se a 
chave geral ("Liga-Desliga"). Na 
traseira da caixa podem ficar os 
t:res jaques RCA para as Entradas 
e - nitidamente afastado, para evi-

. tar confus6es - o jaque de Safda, 
todos eles perfeitamente identifi
cados .e marcados. Quern quiser 
"caprichar" mesmo, podera dotar 
·o container de 4 pequenos pes de 
borracha, dando estabilidade e 
aspecto profissional ao conjunto 
(se as marca~6es de controles e 
acessos forem feitas com "Letra
set", o "ar profissional" sera ain
da mais convincente ... ). 

CAIXA 
"PATOLA" 

PB112 
I 12,3•8,5•~c:m l 

Fig. 5 

LIST A DE PECAS 

• 1 - Circuito Integrado 
CA1458, uA1458 ou 
LM358 (duplo Amp.Op. de 
8 pinos). 

• I - Resistor I0K x l/4W 
• 2 - Resistores 22K x 1/4 W 
• 3 - Resistores 470K x l/4W 
• 1 - Resistor IM x l/4W 
• 1 - Resistor 2M2 x 1/4W 
• 1 - Potenciometro (log.) 1 OK 
• 2 - Potenciometros (log.) lO0K 
• 2 - Capacitores (plate ou dis

co) 15p 
• 3 - Capacitores (poliester) 

100n 
• 2 - Capacitores (eletrolrtico) 

lu x 16V (ou tensiio maior) 
• 2 - Capacitores (eletrolfticos) 

lOu x 16V 
• 1 - Capacitor (eletroHtico) 

100u x 16V 
• 1 - Interruptor simples ( chave 

H-H mini) 
• 4 - Jaques RCA (de painel) pa

ra as Entradas/Safda do 
MIX-AV) 

• 1 - "Clip" para bateria de 9V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso 

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

• 1 - Metro de cabo blindado 
mono, fino. 

• - Fio e solda para liga~oes. 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

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

• 3 - Knobs para OS potenciome
tros (Recomenda-se o uso 
de knobs c/indicadores, ou 
com sub-divisao numerica 
ja demarcada, para maior 
elegancia e praticidade. 

• - Caracteres adesivos, de
calcaveis ou transferfveis 
(tipo "Letraset") para mar
ca~ao dos controles e aces
sos•. 

• 4 - Pes de borracha, pequenos, 
para acabamento final da 
base da caixa. 

• - Parafusos, porcas, etc., pa
ra fixa~6es diversas. 



INFORMACOES PR.ATICAS 

0 MIX-AV, pelas suas espe
ciais caracterfsticas, apresentara (se 
corretarnente montado) desempenho 
equivalente ao de equipamentos 
profissionais bem mais caros ... 
Porem, nao s6 de uma perfeita 
montagem "vive" qualquer disposi
tivo! Ele tambem tern que ser usado 
corretamente... A seguir damos, 
entiio, algumas Informac;oes Prati
cas quanto ao uso do MIX-AV em 
vfdeo-edic;ao, procurando abranger 
desde as manifestac;oes mais sim
ples e "amadoras", ate providen
cias e intenc;oes mais complexas e 
profissionais. Em cada uma das 
possibilidades detalhadas, serao 
enumerados tambem os pre-requisi
tos em equipamento, ou seja, o qu! 
o Leitor/Hobbysta deve ler, para 
habilitar-se ao trabalho. 

- FIG. 6 - Substituic;ao da trilha so
nora original de uma fita de vf
deo, por narrac;ao via microfone. 
EQUIPAMENTO NECESSA
RIO: (alem do MIX-AV) dois 
VCRs, um microfone (de pre
ferencia dinamico ), um TV 
(p/monitorar) e um fone de ouvi
do (opcional, p/monitorar). PRO
CEDIMENTO: o equipamento 
deve ser interligado, usando-se os 
cabos pr6prios, da maneira mos
trada no esquema. NO VCR I de
ve ser colocada a fita original, e 
no VCR 2 a fita "virgem", a ser 
editada corn a nova trilha sonora. 
Observar que a Safda de Audio 
do VCR I flea sem ligac;ao. Para 
monitorar o vfdeo, colocar o TV 
no canal 3-4 ( aquele normalmente 
usado com o VCR, na sua locali
dade). Um fone de ouvidp, )Jgado 
ao phone out do TV, permitira ao 
narrador monitorar a sua pr6pria 
voz, o nfvel da narrac;ao, etc. Nao 
e recomendavel fazer a monito
rac;ao do Audio pelo pr6prio al
to-falante do TV, ja que, nesse 
caso, sera praticamente inevitavel 
a ocorrencia de realimentac;ao 
acustica (microfonia). Numa esca
la de l a 10, o ajuste recomenda
do, tipicamente, no controle indi
vidual de MICROFONE do 
MIX-AV, flea em torno de 8 (de 
6 a 10, dependendo do tipo de 
microfone utilizado). 0 VCR I e 
ligado na func;iio play (fita pre-
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posicionada em seu infcio) e o 
VCR 2 na func;ao rec (fita 
tambem "zerada", no co~o .•. ). 
Provisoriamente ambos os VCRs 
devem ter suas atuac;oes "conge
ladas", atraves da tecla still (ou 
pause). Liberam-se ambas as te.: 
clas still (ou pause) simultanea,. 
mente e, observando-se a cena pe
lo TV, vai se realizando a nar
rac;iio, via microfone. Terminada a· 
edic;ao, ambos os VCRs devem 
ser desligados, via teclas stop • . Pa
ra conferir o trabalho, no VCR 2 
(fita editada), retorna-se a fita ao 
seu infcio (via tecla rew) e colo
ca-se o aparelho na func;ao play. 
Removendo-se o fone que estava 
ligado ao TV, este mostrara a 
imagem copiada e o "novo" som, 
com a narrac;ao feita (a trilha so
nora original sera totalmente "a
pagada" na fita editada). 

- FIG. 7 - Substituic;ao da trilha so
nora original de uma fita de vf
deo, por musica de fundo A esco
lha (proveniente de fita de _audio 
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gravada). EQUIPAMENTO NE
CESSARIO: (alem do MIX-AV) 
Dois VCRs, um tape-deck. um 
TV (p/monitorar) e um fone de 
ouvido (opcional, p/monitorar). 
PR<:X:EDIMENTO: interliga-se o 
equipamento, com os cabos apro
priados, conforme mostra o dia
grama. No VCR I e colocada a fl
ta original (retornada ao seu inf
cio, ou ponto desejado, via teclas 
rew, ff, stop, etc.) e no VCR 2 se 
coloca fita "virgem", a ser edita
da com a nova trilha sonora 
(tambem retomada ao seu infcio, 
ou colocada no ponto desejado, 
via teclas de deslocamento da flta, 
conforme ja explicado ). 0 TV de 
monitorac;ao deve ter seu seletor 
colocado no canal 3 ou 4 (con-, 
forme o normalmente usado com 
VCR). 0 uso do fone de ouvido, 
para monitorac;ao do Audio e, no 
caso, opcional, uma vez que nio 
ocor1er4 realimentac;ao acustica 
(microfonia) nessa configurac;ao 
(a monitorac;ao, entiio, pode 
tambem ser feita atraves do pr6-
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prio alto-falante do TV). Numa 
escala de I a 10, recomenda-se 
um ajuste em tomo de 3 (tipica
mente entre 2 e 4) no controle in
dividual de A UXILIAR do 
MIX-AV (quern preferir musica 
de fundo bem "bai.xinha" ou bem 
alta, podeni, contudo, alterar tais 
ajustes, a seu gosto, prevenindo 
apenas a ocorrencia de distorc;:ao. 
0 VCR e colocado em play e still 
(ou pause). 0 VCR 2 e colocado 
em rec e slill (ou pause). Locali
za-se, no tape-deck, o ponto dese
jado de infcio da trilha musical 
(feita pre-gravada, coloc'ada no · 
tape deck), mantendo-se as teclas 
play e pause acionadas. Libera-se 
si:moltaneamcnt, · em ambos os 
VCRs, as fum;oes slill ( ou pause), 
e, im£diatamente em seguida, 
aciona-se a tecla pause do tape 
deck. Atraves do TV podeni ser 
monitorada a imagem que esta 
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sendo copiada e tambem o "novo 
som" (trilha musical) proveniente 
da fita de audio rodando no tape 
deck. Se o som estiver muito bai
xo ou muito alto, essa circunstan
cia podeni ser facilmente corrigi
da atraves do controle A(AUXI
LIAR) do MIX-AV. Terminada a 
edi~ao, desliga-se ambos os 
VCRs (teclas stop) e o tape deck 
(tambem na sua tecla stop). Re
toma-se a fita no VCR 2 (vita te
cla rew) e, para conferir o traba
lho, aciona-se este VCR agora na 
fun~ao play, verificando, via TV, 
o resultado final da imagem com 
fundo musical (a trilha sonora 

. original seni totalmente "apaga
da", na fita editada ••• ). 

- HG. 8 - Alterando a trilha sonora 
original de uma fita de video, com 
a superposi~ao de narra~ao (via 
microfone) e de musica de fundo 
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incidental (proveniente de fita de 
audio, pre-gravada). EQUIPA
MENfO NECESSAR.10: (alem 
do MIX-AV) Dois VCRs, um mi
crofone ( de preferencia dinfuni
co), um tape deck, um TV (para 
monitorar) e um fone de ouvido 
(para monitora~ao do Audio -
como seni usado um microfone no 
sistema, nao se recomenda a mo
nitora~ao via alto-falante do TV, 
pois a microfonia pode se mani
festar ••• ). PR<::X:EDIMENTO: Ini
cialmente todos os modulos de
vem ser interligado (usando-se 
cabagem apropriada) conforme o• 
diagrama da figura. No VCR I 
coloca-se a fita a ser copiada, de
vidamente retomada ao seu infcio, 
ou colocada no ponto desejado 
(pela a~ao das teclas rew. ff, 
etc.). No VCR 2 coloca-se a fita 
"virgem" que recebeni a c6pia 
editada, tambem "zerada", ou co
locada no desejado ponto, via te
clas de tracionamento (rew. ff, 
etc.). 0 VCR l e entao colocado 
na fun~ao play - slill (ou pause), 
enquanto que o VCR 2 e colocado 
e,m rec - slill (ou pause). A fita de 
Audio com a musica pre-gravada 
deve ser colocada no tape-deck e 
devidamente posicionada para o 
inicfo da trilha ou ponto desejado, 
via teclas rew. ff,· etc. Determina
do o ponto, aciona-se play e pau
se no tape deck. A monito~iio 
de video, durante a c6pia/edi~iio, 
e feita pelo TV, enquanto que a 
monitora~o do audio e feita 
atraves do fone de ouvido (ligado 
ao jaque phone out do TV). Em 
escalas hipoteticas de 1 a 10, os 
ajustes individuais no MIX-AV 
deveriio ser,. aproximadamente, 
esJes: AUXILIAR - 3 (de 2 a 4 ), 
VIDEO - 3 (2 a 4) e MICROFO
NE - 8 (de 6 a 10). Quern quiser 
uma grande precisao em tais ajus
tes, podeni fazer uma pre-passa
gem (mantendo VCR 2 "pausa
do" ... ), colocando VCR 1 em 
play (liberando slill OU pause), 
acionando o tape deck (liberando 
pause) e falando ao microfone. 
Atraves do fone de ouvido, a mo
nitora~ao previa permitini ajustes 
incµviduais bastante precisos. E 
born marcar num papel os ajustes 
necessarios a "musica de fundo 
baixa", "musica de fundo alta", 
"voz baixa e alta", etc., de modo 
a eventualmente, dmanf.e a 



edic;ao, farer as necessmas alte
rac;oes de acordo com as nuances 
desejadas para a 0 nova" trilha 
sonora ... Terminados esses testes~ 
as fitas em VCR 1 e tape deck 
devem ser re-posicionadas em 
seus pontos desejados iniciais (via 
rew) e ambos os m6dulos nova
mente colocados em func;ao play -
still (ou pause). Para a edic;ao de
finitiva, libera-se still ( ou pause) 
em ambos os VCRs, simultanea
mente, fazendo o mesmo (liberar 
pause) no tape deck. A monito
~ao via TV e fone, mostrara 
como esta "saindo" a c6pia, com 
seu novo som... Notar que inte
ressantes truques profissionais de 
sonoplastia podem ser facilmente 
realizados a partir dos controles 
do MIX-AV ... Certos trechos da 
trilha sonora original da fita 
0 master" de v(deo (em VCR 1) 
podem ser mantidos (ajuste em V, 
no MIX-AV ... ), em outros trechos 
o som original podera ser atenua
do, "entrando" o fundo musical 
proveniente do tape deck (ajuste 
em A, no MIX-AV, em outros 
trechos, pode-se el~ar o som 
original (zerando o ajuste V, no 
MIX-AV) e aplicar-se um fundo 
musical com~ (ajustes em 
A e M, no MIX-AV - falando-se 
ao microfone ... ) e por a( a fora .•• 
Sao mdltiplas as possibilidades de 
mixagens e fusees sonoras muito 
bonitas e que darao um "ar" pro
fissional A c6pia feita em VCR 2! 
Terminado o trabalho, stop em 
tudo, depois rew no VCR 2, ate 
"zerar" a fita editada, f"malmente 
play em VCR 2, removendo-se o 
fone do jaque phone out do TV. 
Podemos, entao, verificar como 
ficou a c6pia editada, com sua tri
lha sonora totalmente modificada, 
ao nosso gosto ! 

- FIG. 9 - Alterando a trilha sonora 
original de uma fita de v(deo gra
vada em filmadora (camcolder), 
usando a pr6pria camcon:ler como 
"VCR l ", com superposic;ao op
cional de narrac;ao (via microfo
ne) e de mdsica de fundo inciden
tal (proveniente de fita de audio 
pre-gravada). F.QlHPAMENTOS 
NECESSARIO (al6m do MIX
AV): CIIDlCUder (com a fita por 
ela gravada em filmagem. •. ), 
VCR, microfone (dinamico 6 me
lhor), tape deck, TV (para moni-

torac;iio de v(deo) e fone de ouvi
do (para monitorac;ao de audio). 
PRcx:EDIMENTO: Os diversos 
blocos devem ser interligados, 
com as cabagens pr6prias, con
fonne mostra o diagrama. Consul
tar com atenc;iio os manuais da 
camcon:ler, do VCR, do tape deck 
e do TV, na elucidac;ao dos tipos 
de cabos a serem usados (mais 
conselhos e detalhes, A frente, no 
presente ESPECIAL), bem como 
para a correta identifica<;ao de ja
ques e conetores em cada m6dulo 
do arranjo. As modemas camcor
ders (filmadoras de y(deo que ~ 
cluem o processo de grava<;iio, 
tendo um compartimento para in
ser<;lio da pr6pria fita de v(deo) 
possuem controles e func;oes que 
lhes permite funcionar exatamente 
como em VCR (videocassette) 
comum (gravar, reproduzir, etc., 
atrav6s de um "teclado" identico 
ao encontrado nos VCRs ... ). As
sim, o procedimento geral 6 iden
tico ao relacionado para a fig. 8, 
a( atras, apenas considerando, to
da vez que mencionamos "VCR 
l ", a camcorder na func;iio play, 
reproduzindo a fita "master" cuja 
c6pia queremos "tirar", com alte
rac;oes na trilha sonora! Existe, 
porem, uma vantagem "extra" pa
ra o uso da camcordei' na func;ao 
de "VCR 1 "... Ela pode incluir, 
na bom da edic;ao, cenas "ao vi
vo" (colocando o seu seletor de 
func;ao na posic;iio .. camara", em 
lugar da posic;ao "VCR", usada 
na edic;ao simples ... ), sendo que o 
som original, captado tambem "ao 
vivo" nesse momento, pode ou 
Bio ser aproveitado ou mixado 
atrav6s da atuac;ao do MIX-AV, 
exatamente como exemplificado 
no item anterior (fig. 8)! As pos
sibilidades sao fantasticas, para 
quern tiver um mfnimo de 
atenc;ao, organizac;iio e noc;ao do 
que quer e das potencialidades do 
seu equipamento ! 

CONSIDERACOES IMPORTANTES 

- ADVERTm::IA - Nunca esque
cer que copiar fitas comerciais 
gravadas (de vfdeo ou de audio), 
mesmo que apenas em pequenos 
trechos, pode constituir crime 
contra as Leis que regem Direitos 
Autorais e Direitos diversos, rela-

tivos A propriedade comercial ou 
industrial de obras artfsticas, li
termas, etc. Existe, 6 6bvio, urna 
certa "tolerancia legal" (descul
pem-nos os juristas, pela eventual 
ignorancia do termo correto, ja 
que niio somos especialistas na 
area ... ) para O USO estritameo.te 
pessoal e domestico de uma even
tual c6pia. Sob nenhmna hip6tese, 
contudo, pode ser realizada co
mercializa<;ao a qualquer n(vel, de 
uma c6pia de fita resguardada por 
direitos Autorais ou de proprieda
de! Tais c6pias tambem Bio po
dem ser mostradas publicamente 
(reproduzidas), mesmo em carater 
gratu(to ... CUIDADO, portanto, 
com tais aspectos, sendo reco
mendavel restringir-se A eventual 
edic;ao ou c6pia a partir de mate
rial gerado pelo pr6prio usumo 
(atrav6s da sua comcorder, ou 
produzido por algum amigo, 
tamMm a partir de equipamento 
pr6prio ... ). 

- Em todos os casos/exemplos mos
trados nas figs. 6 a 9, nada impe
de que o tape deck seja substitu(
do por um m6dulo de toca-discos, 
ou por um CD player ( desde que 
tais m6dulos tenham uma safda ti
po '"line" ou auxiliar, da qual 
possa o sinal ser "puxado" para a 
entrada "A" do MIX-AV. Dutra 
possibilidade: a entrada de micro
fone "M" do MIX-AV c! oom
patfvel com a conexao direta de 
muitos instrumentos musicais ele
trificados (guitarras, violoes el6-
tricos, por exemplo ... ). Assim, 
quern quiser introduzir "mdsica 
ao vivo" nas edic;oes, podera 
faze-lo com facilidade! E s6 acer
tar o nfvel, a partir de alguns tes
tes previos, muito simples ••. 

- Outras fontes de sinal de audio, 
eventualmente resultariio bem, se 
acopladas A entrada .. A" do 
MIX-AV (ou, eventualmente, A 
entrada "M", quando tratar-se de 
fonte de baixo nfvel •.• ). Tudo de
pende unicamente de se fazer al
guns- testes e verificac;oes previas, 
antes da definitiva edic;iio ..• 

- Edic;oes ( sejam apenas, de audio, 
sejam apenas de vfdeo, ou em 
conjunto) sao trabalhos que, para 
hons resultados, exigem um cer
to grau de oi:gaoiz:B?O' 0 conve
niente 6 que o Leitor/Hobbys
ta/Vidcomam fac;a, antes, uma 
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especie de roteiro ou script do 
que pretende na fita editada, 
eventualmente ate com cronome
tragens precisas dos takes ou tre
chos a serem arranjados. Os indi
cadores de tempo real ou os con
ta-voltas dos VCRs, camcorders e 
tape deck tamMm fomecem im
portantes informa<_;oes para o cor
reto posicionamento e perfeita 
cronometragem dos takes e seg
mentos a serem editados ! 

- Observem que, no caso de in
ser<_;ao de narra<;ao, pura e simples 
(exemplo basico na fig. 6), com 
certa organiza<_;ao e cronometra-· 
gem, <! poss(vel preparar-se uma 
fita de i1udio com toda a trilha 
pretendida, para posterior sobre
posi<_;ao usando o MIX-AV. Outra 
interessante possibilidade ( as ve
zes gerando engra<_;ad(ssimos re
sultados) <! a chamada dob1agem 
de i1udio, ou seja: pega-se uma fl
ta original, "master" de v(deo, 
filmada por exemplo numa reu
niao familiar e se edita no sentido 
de modificar o que as pessoas 
estao originalmente dizendo! Nes
se caso, conv<!m fazer as coisas 
por trechos ou segmentos, "deco
rando" bem, antes, os tempos de 
cada "fala", para um resultado 
convincente! Podem surgir piadas, 
fantasticas ... Enfim: o MIX-AV <! 
uma "ferramenta" utilfssima e 
multi-aproveita'.vel, desde para 
simples brincadeiras, ate para ati
vidades altamente profissionais 
( caso dos viodeomarkas de even
tos, que prestam servi<_;os de fil
magens em festas, formaturas, ca
samentos, etc.). 

INFORMAC0ES TECNICAS 
. COMPLEMENTARES 

Nos diagramas de interli
ga<_;oes ate agora, mostrados e 
exemplificados, as conexoes entre 
os modulos foi mostrada de manei
ra simplificada (figs. 6 a 9), para 
nao "embananar" a visualiza,;ao. E 
importante, contudo, que o Lei
tor/Hobbysta tenha uma exata 
n~o, nos pain<!is de conexoes dos 
aparelhos (VCR, TV, tape deck, 
etc.) de cada jaque ou ponto de co-:, 
nexao, bem como de qual tipo de 
cabo deve ser utilizado em cada li
ga<_;ao. As infonna<;oes a seguir re
ferem-se, justamente, a tais impor
tantes identifica<,;<5es, detalhadas 
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nas figuras 10 e 11 ( e em seus sub
itens ..• ) . 

- FIG. 10-A - Normalmente, em v(
deo, lidamos com sinal de i1udio 
em mono (1 canal), embora ji1 
existam aparelhos (VCRs) e ca
maras com i1udio em est6reo (por 
enquanto, constituem minoria, 
entao nio sio abordados aqui ..• ). 
Como os tape decks, na sua tota:
lidade, trabalham em est&eo, te
mos que "converter" o seu sinal 
de safda (line) em mono, para 
aplica<_;ao ao MIX-AV. A figura 
mostra o tipo de cabo a ser utili
zado (BLINDADO, EM "Y" -
ESTEREO PARA MONO, DO
T ADO DE PLUGUES "RCA"), 
bem como os pontos, no painel de 
conexoes do tape deck, aos quais 
devem ser ligado. Esse cabo (sob 
a codifica<_;ao "2 RCA - 1 RCA") 
pode ser encontrado ji1 pronto, em 
muitos fomecedores e varejistas. 

- AG. 10-B - A interliga<;ao entre o 
VCR 2 e o TV de monitora<_;ao, 
normalmente, exigira um cabo 
coaxial especffico para RF, e do
tado (na extremidade a ser ligada 
ao VCR) de um plugue tamMm 
especffico (com o terminal "vivo" 
em "agulha" ... ). 0 ponto de li
ga<_;ao, no VCR 2, esta'. normal
mente identificado como "RF 
,OUT", e se manifesta num jaque 
especffico, extemo, rosqueado, e 
com um "furinho" central, desti
nado a receber a "agulha" do 
plugue. 

- FIG 10-B-1 - Na outra extremida
de de tal cabo, fica o TV. Se este 

tiver uma "ENTRADA DE AN
TENA" para "3000", a conexao 
necessitara de um casador de im
pedancias ("baloon") que, de um 
"lado" recebe o cabo coaxial de 
RF - 75 ohms, e, no outro "lado" 
apresenta um peda<_;o de cabo 
"chato" de 300 ohms (cabo tipo 
"fita", para antenas de TV co
muns ... ). As liga<_;oes do baloon e 
aos terminais do TV, sao clara
mente mostradas na figura. 

- AG. 10-B-2 - Se o painel de co
nexoes traseiro do TV tiver uma 
"ENTRADA DE ANTENA" do 
tipo coaxial -:- 75 ohms (jaque 
grande, rosqueado, com furinho 
pequeno no meio ... ), entao o cabo 
coaxial devera, nessa extremida
de, ser dotado de um jaque Hl&lti
co aquele ligado ao VCR (na ou
tra ponta do cabo), ou seja: plu
gue com "vivo" na forma de "a
gulha" central... As liga<_;oes do 
cabo sao, entao, diretas (sem a 
"intermedia,;ao" do baloon. .. ) 

- FIG. 11 - Diversos modelos e 
marcas de aparelhos de TV, mais 
modemos, apresentam {al<!m das 
entradas especfficas de "ANTE
NA" - ver PAINEL DE CO
NEXOES TV, na figura ... ) entra
das diretas para sinais de VIDEO 
e AUDIO, provenientes de VCRs 
OU camaras. A um TV desse tipo, 
chamamos de TV /Monitor ••• 
Nesse caso, as liga<_;oes entre o 
VCR 2 e o TV devenio ser feitas 
conforme mostra a figura, atrav6s 
de cabos de AUDIO e de VIDEO 
("por fora" sao parecidos, ambos 
coax.iais, porem apresentando ca-
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racterlsticas de impedancia e 
constru<;ao eletro-mecanica dife
rentes, CUIDADO com isso ... ) 
dotados de plugues "RCA" nas 
extremidades. Embora os jaques 
de A.UDIO e de VIDEO sejam, 
nonnalmente, bem identificados, 
convencionou-se usar a cor 
AMARELA para a conexao de 
VIDEO e a cor BRANCA para o 
AUDIO (isso ainda nao e uma 
nonna "universal", mas quase ..• ). 
Notar (figura 11) que a conexao 
ao painel traseiro do VCR nio 6, 
nesse caso, feita ao jaque "RF 
0 UT", mas sim aos jaques 
"RCA" de A.UDIO OUT e VI
DEO OUT. 

Sao, portanto, diversos tipos 
de cabos, jaques e plugues, nor
malmente nao compat!veis uns com 
os outros. Toda a cabagem pode ser 
adquirida pronta, desde que corre
tamente especificada (se for preci
so, o Leitor/Hobbysta mais 
"pagiio", podera ate levar a presen
te APE a loja, mostrando exata
mente as figuras e indicando qual o 
cabo, para qual liga,;ao, pretende 
adquirir, evitando assim problemas 
na hora das conexoes ... 

I GLOSSARIO I 
Ao longo do presente ESPECIAL 

foram mencionadas varias codificru;:oes 
de controles, teclas, fum;oes, acessos, 
jaques, plugues, cabos, etc., de acordo 
com a terminologia universalmente ado
tada para o assunto ... Aqui, nesse apen
dice final, reunimos um glossario ("di
cionario" especffico ... ) com tais c6digos, 
abreviaturas e marca<_,oes nonnatizadas, 
de modo a facilitar a eventual "tra
du<_,ao". A rela<_,ao inclui tambem os 
pr6prios "nomes" costumeiramente 

atribufdos aos itens, equipamentos ou 
blocos, dentro da terminologia tecnica 
normalmente adotada: 
- A Audio ou Auxiliar (vale p/Entra

das e Saidas) 
- (E)A - Entrada de Audio Auxiliar (no 

MIX-AV) 
- A-IN Entrada de Audio (no VCR ou 

tape deck) 
- ANT - Entrada de Antena (ver RF

IN) 
- A-OUT - Saida de Audio (no VCR, 

tape deck, toca-discos, etc.) 
- BALOON - Transformador "casa

dor" de impedancias p/ cabagens de 
RF. Permite o "casamento" entre im
pedancia de 75 ohms e 300 ohms, ou 
vice-versa. 

- CABO DE AUDIO' - Cabo coaxial 
"comum" dotado de condutor central 
isolado, recoberto p/segundo condutor 
(malha ou blindagem), tudo protegido 
por isola<;ao plastica extema. 

- CABO DE RF - Cabo coaxial especial 
(impedancia 75 phms) 

- CABO DE VIDEO Cabo coaxial 
especial (impedancia 75 ohms) 

- CAMCORDER - Camera/Gravadora . 
de vfdeo ("filrnadora"). Tern compar
timento p/a fita e - geralmente - todas 
as fum;oes e controles normalmente 
encontrados num VCR comum. 
CABO "Y" - Permite a "soma" de 
um sinal estereo num sinal mono, ou a 
"abertura" de um sinal mono em dois 
"caminhos", para uma liga<_,ao estereo 
"falsa" 

- D - Direito (ref. estereo, ver RIGHT 
ou Desligado, Desliga 
E - Esguerdo (ref. estereo, ver LEFf) 

- EDI<;AO Ato de realizar uma c6pia 
de material pre-gravado, reorganizan
do os takes ou segmentos e, eventual
mente, alterando 011 complementando 
a trilha sonora original 

- FF - Fast Forward (pra frente, de
pressa) - Tecla de avan<;o rapido da fi
ta em VCRs ou tape decks 

- IN - Entrada (uso generico) 
JAQUE Conetor "femea" para ca
bagens de interliga<_,ao 

- L - Left (esquerdo, ref. estereo), Li
gado, Liga 

- LINE - Linha (Auxiliar), Entrada ou 
Safda de Audio 

-. LINE IN - Entrada de Linha Auxiliar 
de Audio 
LINE OUT - Safda de Linha Auxiliar 
de Audio 

- (E)M Entrada de Microfone (no 
MIX-AV) 

- MIXER - Misturador p/Audio (o 
MIX-AV, porexemplo) 

- OUT - Saida (uso generico) 
- PAUSE Pausa, Interrup<;ao mo-

mentanea, "congelamento" Tecla de 
stand by para as fun<_,6es PLAY e 
REC de VCRs e tape decks (ver 
STILL) 

- PHONE OUT - Saida p/fone de ouvi
do (no TV ou tape deck) 

- PLAY "Tocar", "rodar" - Tecla pa
ra reprodu<;ao da grava<_,ao em VCRs e 
tape decks 

- PLUGUE - Conetor "macho" para 
cabagens de interliga<_,ao 

- R Right (direito, ref. estereo} 
- REC - Reoord, "Gravar" - Tecla de 

grava<_,ao nos VCRs e tape decks (em 
alguns VCRs e tape decks, por segu
ran<;a, e um comando duplo, c/ duas te
clas a serem simultaneamente aciona
das}. 

- REW - Rewind, "Re-enrolar" - Tecla 
de rebobinamento ou retomo rapido 
da fita em VCRs e tape decks 

- RF - Radio Frequencia, Sinai (ou por
tadora) em frequencia elevada, exigin
do, para sua condu<_,ao, cabagem espe
cial. 

- RF-IN Entrada de RF (modulada 
c/ Audio ou Vfdeo, ou portadora de 
transrnissao comercial de Radio ou 
TV) 

- RF-OUT - Saida de RF (idem - idem} 
S -SAiDA - (no MIX-AV e em uso 
generico) 

- STILL - "Parada", "Congelamento" 
. {ver PAUSE) - Tecla de stand by para 

as fun<;6es PLAY-REC nos VCRs 
- STOP Parar (definitivamente), inter

romper - Tecla de "desligarnento" de 
todas as fun\6es VCRs ou tape-decks 

- TV - Televisor, aparelho de TV 
- TAPE DECK - "Toca-fitas", grava-

dor/reprodutor p/fitas de Audio em 
mono e estereo 
V - vfdeo 

- (E)V - Entrada de Audio proveniente 
do VCR (no MIX-AV) 

- V -IN - Entrada de Video (no VCR ou 
Camcorder) 

- V -OUT - Saida de Video (no VCR ou 
Camcorder) 

- VCR - Video Cassette Record Gra
vador/Reprodutor de Video, incluindo 
Audio. 

FORMATOS E PARAMETROS 

As informa<_,6es contidas no pre
sente ESPECIAL valem para qualquer 
FORMATO de vfdeo/ grava<_,ao/repro
du<_,ao, ou seja: fitas VHS, BET A, 
VHS-C ou 8MM. 

Os parametros normatizado~, nos 
terminais de Entrada e Safda de Audio 
ou Video, nos diversos blocos comer
ciais, estao relacionados a seguir: 

- VIDEO - IN - 1 volt p.p. sobre 
75ohms 

- VIDEO - OUT 1 volt p.p. sobre 
75ohms 

- AUDIO - IN - 8dB sobre 47K 
ohms 

-AUDIO - OUT - 6dB sobre lK 
ohms 



Conta-Giros 
Bargraph p; Carro 

ELEGANTE CONTA-GIROS PARA VEiCULOS COM DISPLAY EM 
BARGARAPH (BARRA DE LEDs)! UM ITEM DE INFORMA<;AO E BE
LEZA PARA O PAINEL DO CARRO, INDICANDO O REGIME DE RO
TACAO DO MOTOR ATRAVES DO ACENDIMENTO PROGRESSIVO 
OE UM "ARCO" FORMADO-POR 12 LEDs COLORIDOS (QUE PERMI
TE UMA CALIBRACAO BASTANTE CONFIAVEL). MONTAGEM, CALI
BRACAO E INSTALACAO FACEIS, NUM CIRCUITO SIMPLES, DE
SENVOLVIDO EM TORNO DE UM INTEGRADO ESPECiFICO, DIS
PONiVEL NO MERCADO NACIONAL! 

0 lay out do VOL TIMETRO 
BARGRAPH PARA CARRO 
(VOBACA) mostrado em APE n'? 
15, com a barra de LEDs indicado
res em "arco" (num perfeito "ca
samento" de informa~oes anal6gi
co-digitais) agradou "barbaridade" 
aos Leitores que gostam de·monta
gens automotivas... Esse agrado 
nao foi sem motivos, afinal o VO
BACA, apesar do apelido esquisi
to, e um item ao mesmo tempo bo
nito e util... Seguindo na mesma 
pista, aqui esta o CONT A-GJROS 
BARGRAPH P/CARRO (COGI
BA), visualmente estruturado na 
mesma configura~ao, com um ele
gante display na forma de uma bar
ra de LEDs coloridos em arco. A 
indica~iio flea, assim, bonita, prati
ca e de facil "leitura" (mesmo com 
uma breve olhadela ao painel, o 
motorista tern uma boa ideia de "a 
quantas anda" o giro do motor ... ), 
inclusive gra~as ao "truque das co
res" que simplifica muito a rapida 
interpreta~ao do display! 

Circbitos com esse desempe
nho costumam ser muito comple
xos, exigindo um born numero de 
componentes ( o que complica a 
montagem e encarece o custo fi
nal), porem o COGIBA, usando 
como "miolo" um Circuito lnte
grado especialmente fabricado para 

esse tipo de fun~ao, reduz comple
xidade e dispendio a nfveis plena
mente aceitaveis ao Leitor/Hobbys
ta, que pode assim realizar WI\ dis
positivo sofisticado, sem contudo 
enfrentar problemas costumeiros 
em projetos do genero. 

0 COGIBA e exatamente o 
que diz ser: um indicador do regi
me' de giros do motor do carro, 
mostrando a rota~ao atraves do 
acendimento progressivo de uma 
barra de LEDs, com 12 pontos (3 
amarelos, 3 verdes e 3 vennelhos) 
retangulares, dispostos em arco. 
Nao s6 a montagem e simples, co
mo tambem o sao a instala~iio e a 
calibra~ao ( o nfvel de precisao ob
tido, embora nao possa ser conside
rado rigorosamente "matematico", 
e mAis do que suficiente para a fi
nalidade ... ). Nao e necessario ao 
Hobbysta ser um perito nas artes 
auto-eletricas para fazer a conexao 
do COGIBA ao sistema eletrico do 
ve:fculo ( siio s6 duas liga~oes de 
alimenta~ao e uma ao platinado do 
motor ..• ). 

Montado, instalado e calibra
do com algum "capricho", o dispo
sitivo valorizara o vefculo, alem de, 
obviamente, acrescentar importaute 
informa~iio ao motorista, gra~as ao 
conjunto de caracterfsticas muito 

boas (principalmente levando-se em 
conta a grande simplicidade circui
tal). 

CARACTERiSTICAS 

- M6dulo de tacometro eletronico 
(conta-giros) especf:fico para mo
nitor~ao de motores de vefoulos 
(sistema eletrico de 12V) com ig
ni~ao a platinado. 

- Display "analogo-digital" em 
barra de LEDs (12 pontos) dis
postos, no lay out original, em ar
co, dividido em 3 segmentos colo
ridos (3 pontos amarelos, 3 ver
des, 3 vennelhos), que se ilumi
nam "em barra" (desde o primei!.. 
ro ponto, ate o relativo a ino
mentAnea indica~ao da grandeza 
medida). 

- Possibilidade de calib~ao: bas
tante ampla, com diversas reso
lu~oes (RPM x LED), podendo 
ser acoplado a motores a explosao 
(com platinado) de 4 ou 6 cilin
dros. "Fundo de Escala" maximo 
em tomo de 8.000 RPM. 

- Alimenta~ao 12VCC (sistema ele
trico convencional de vefoulos). 

- Sensoreamento da rota~ao: via 
contato eletrico com o contator 
rotativo da bobina de igni~40 
(platinado ). 

- Ajuste: um unico, por trim-pot. A 
calibra~ao efetiva podera ser feita 
a partir de um born Gerador de 
Sinais, ou com o simples Circuito 
Calibrador, sugerido no presente 
artigo. 

- Montagem: simples e compacta, 
num s6 m6dulo. 

- Instala~ao: Simples, apenas 3 fios 
(alimenta~iio mais sensoreamen
to ), sem necessidade de se alterar 
a cabagem ou circuito normais do 
ve:fculo. 



MONTAGEM 144- CONTA-GIROS BARGRAPH P/CARRO 

41Uo1@ 411.io,0 41LlD1@ 
~ lh 

,-------------------------------------l•+ 
~ ~ 

II 

0 CIRCUITO 

0 "esquema" do COOIBA 
esta na fig. l. 0 nucleo do circuito 
e fonnado pelo Integrado UAA180, 
que "embute" uma serie de 12 
comparadores ( com saldas escalo
nadas, em grupos de 4, referidas a 
+ V ... ), com um acesso geral de 
entrada (pino 17). Os pinos 3 e 16 
recebem (via "totem resistivo" 
fonnado pelos componentes de 
IO0K, 47K e 4K7) tensoes de re
ferencia que determinam a base e o 
topo da escala de compara<;ao de 
tensoes. Com tal pre-dimensiona
mento da escala, quanto maior for a 
tensao aplicada ao pino de entrada 
(17), mais LEDs da barra de 12 
pontos se iluminarao, numa razao 
proporcional "degrau a degrau" 
(daf a denomina<;ao "analogo-digi
tal) que atribufmos ao sistema ... ). 

Os 12 LEDs, entao (princi
palmente se dispostos "em arco", 
como fizemos no lay out do CO
GIBA. .. ) substituem visualmente, 
com grandes vantagens · de visuali
za<;iio e interpreta<;ao, o ponteiro de 

· um instrumento anal6gico (gal
vanometro ), entretanto, a resolu<;ao 
"quebrada" (ponto-a-ponto) traduz, 
na verdade, uma interpreta<;iio digi
tal, nwn perfeito casamento, de fa
cil leitura e simples calibra<;i.io 
(como veremos mais adiante ... ). 

Como o que desejamos medir 
ea ROTA<;Ao de um motor a ex
plosao (com igni<;i.io comandada 
por platinado ), temos que promo
ver, inicialmente, uma conversao 
frequ&icialtensao, ou seja: trans-

formar a "quantidade" de pulsos 
produzidos pelo platinado do vef
culo, numa determinada tensao, 
proporcional a tal "quantidade" 
(com referencia a um dado tem, 
po ... ). Essa conversao e feita, no 
circuito do COOIBA, de maneira 
simples e efetiva, pelo transfstor 
BC549 e componentes anexos. 

0 "abre-fecha" do platinado 
determina uma serie de pulsos ele
tricos que, recolhidos atraves do 
resistor de I OOK ( e ap6s a prote<;lio 
oferecida pelo diodo IN4148) sao 
aplicados .a base do transistor, sen
do por ele amplificados em regime 
de "tudo ou nada" (satura<;iio/cor
te). No coletor do transfstor (devi
damente polarizado via resistor de 
2K2), os pulsos, hem definidos, 
sao novamente recolhidos pelo ca
pacitor de 470n e aplicados, via 
"valvula" de diodos (dois lN4148) 
ao capacitor eletroHtico de 4u7. 
Nessa configura<;ao, o capacitor de 
4u7 assume uma carga (tensao) 
proporcional a quantidade de put
sos "bombeados" num determinado 
tempo... Era justamente isso que 
querlamos: uma nftida conversiio 
frequencia/tensiio ! 

Obtida a necessaria con
. versao, a tensiio e entao dimensio
nada pelo trim-pot (47K) atraves do 
qual pode ser feita uma facil cali
bra<;iio do sistema e entregue ao 
UAAl80, para a devida "medi<;iio" 
e indica<;iio ... 

Notem ainda que, para facili
tar ao maximo a interpreta<;iio vi
sual das indica<;6es, dividimos os 
12 LEDs em tres grupos de cores, 
com o que uma "zoiada" mesmo 
muito rapida, ao display, darn ime-

l()0j( 

471< 
Ill 

4111 

diatamente ao motorista uma indi
cai;ao proporcional e valida sobre o 
momentaneo regime de giros do 
motor! 

A alimentai;ao e "puxada' di
retamente dos 12 volts CC presen
tes no sistema eletrico do vefculo, 
desacoplada pelo capacitor de 
lOOu. Como o Integrado UAA180 
guatda" uma conveniente "insensi
bilidade" a rufdos e transientes (foi 
industrialmente desenvolvido jus
tamente para aplicai;oes desse ti
po ... ), nao precisamos nos preocu
par muito com cuidados e prote<;&s 
extras, o que contribui para a gran
de simplificac;ao do circuito, inclu
sive no seu m6dulo de entrada 
(transfstor e anexos). 

•••••• 

APAR!NCIA SiM80l.0 
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LED1RETANGULARES 

Fig. 2 
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• 1 - Circuito Integrado UAA 
I 80 (nao admite equivalen
cias) 

• 1 Transfstor BC549 ou equi
valente (baixa potencia, al
to ganho, baixo rufdo, 
NPN de silfcio) 

• 3 Diodos 1N4148 ou equiva
lentes 

• 4 - LEDs retangulares, AMA
RELOS 

• 4 - LEDs retangulares, VER
DES 

• 4 - LEDs retangulares, VER
MELHOS (AteJM;io: embo
ra dispostos em 3 grupos 
de cores, os 12 LEDs de
verao, fisicamente, apre
sentar identicas dimensoes 
e formatos, para perfeita 
harmonia do display). 

• 1 - Resistor 2K2 x 1/4 watt 
• I - Resistor 4K7 x 1/4 watt 
• 1 - Resistor 4 7K x l/4 watt 

~\ 
COG I BA 

LISTA DE PE<;AS I 
• 3 - Res is tores 1 OOK x l /4 watt 
• 1 - Trim-pot (vertical) 47K 
• 1 - Capacitor (poliester) 470n 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 4u7 

X 25V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

lOOu x 25V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso 

especffica para a montagem 
(9,2 x 5,9 cm.) 

• I - Peda<;o de barra de coneto-
res parafusaveis (tipo 
"Sindal") c/3 segmentos 

• - Fio e solda para as ligagoes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• I - Caixa ou painel para aco
modar a montagem. Esse 
item e totalmente depen
dente do tipo de acabamen
to e instala<;ao finais pre
tendidas pelo montador 
(ver, adiante, a fig. 6). 

Fig. 3 

-----+"'-----26 .... , 1 j.\ 

Fig.4 

• - Pedestais, bases e outros 
elementos de fixa<;ao para 
o escolhido painel ou caixa 
(ver, adiante, a fig. 6) 

COMPLEMENTOS {CIRCUITO 
PROVISORIO P/ CALIBRA<;AO) 

• 4 - Diodos 1N4004 ou equiva
lentes 

• l - Resistor lK x lW 
• 1 - Resistor IOK x 1 W (rede 

C.A. local de ll0V) 
• 1 - Resistor 22K x 1 W (rede 

C.A. local de 220V) 
• 1 - Barra de terminais tipo 

"Sindal", ou "ponte" de 
terminais soldaveis, para a 
momentanea implemen
ta<;ao do circuito provis6rio 
de calibra<;iio (ver TEXTO 
e fig. 7). 

OS COMPONENTES 

Embora especffico, o Integra
do UAAI80 e de aquisigao nao 
muito diffcil no mercado nacional, 
estando disponfvel na maioria dos 
hons varejistas de componentes ..• 
0 resto e "resto": o transfstor, os 
diodos e os LEDs (todos admitindo 
certas equivalencias ... ) sao comuns 
e de baixo prego, o mesmo ocor
rendo com resistores, capacitores, 
trim-pot, etc. 

Ja que nao persistem dificul
dades quanto a obten<;iio, propria
mente, das pe<;as, "batemos apenas 
na velha tecla": aten<;iio aos com
ponentes polarizados (Integrado, 
transfstor, LEDs e diodos, alem dos 
capacitores eletrolfticos), cujos 
terminais devem ser cuidadosamen
te identificados antes de se promo
ver suas soldagens definitivas ao 
circuito. Aos novatos, recomenda
mos uma consulta ao TABELAO 
APE (nas paginas iniciais da Revis
ta), embora os "chapeados" e de
mais ilustra<;oes que acompanham 
os attigos descritivos da nossa Re
vista sejam sempre claros, de molde 
a nao deixarem duvidas mesmo aos 
iniciantes (desde que se di~onham 
a seguir tudo com ATEN<;AO ... ). 
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Quern nlio quiser (ou nlio pu
der ••. ) se dar ao trabalho de pesqui
sar e adquirir os componentes "pi
cados", no Varejo, podera tambem 
recorrer ao pratico sistema de KITs 
pelo Correio, oferecido por um dos 
Patrocinadores de APE, cujo anun
cio e Cupom especfficos encon
tram-se em outra pagina da presen
te publica9lio ... Notem que tais 
KITs incluem sempre a placa es
pecffica de Circuito lmpresso, o 
item geralmente mais trabalhoso 
para qualquer Hobbysta ... 

Ainda quanto aos componen
tes, o Leitor deve notar (ver COM
PLEMENTOS, junto a LIST A DE 
PE<;AS ... ) que, no caso de nlio 
possuir (ou nlio puder ter acesso •.. ) 
urn Gerador de Sinais, instrurnento 
conveniente para a calibra9lio do 
COGIBA, podera tomar-se ne
cessaria a aquisi9lio ou momenta
nea obten9lio de alguns poucos 
componentes extras, destinados a 
implernenta9lio de urn circuito 
"provis6rio" de calibra9lio (a partir 
da rede C.A. local). E hem verdade 
que resta uma terceira possibilidade 
de calibra9lio, por "compara9lio di
reta" com outro Conta-Giros, even
tualmente instalado num vefculo do 
amigo, porem esse ultimo metodo, 
alem de trabalhoso, resulta numa 
precislio relativamente baixa... 0 
criterio e, portanto, totalmente do 
Leitor/Hobbysta, quanto a esse 
ponto ... 

•••••• 
AMONTAGEM 

Antes de entrarmos no deta
lhamento visual das instru96es de 
montagem, e importante que o Lei
tor observe a fig. 2, na qual mos
tramos a especial codifica9lio estili
zada, adotada excepcionalmente 
para representar os LEDs retangu
lares no "chapeado" do COGIBA. 
No desenho vemos a aparencia, o 
sfmbolo (com identifica9ao de ter
minais) e a estiliza9lio, devendo o 
Leitor notar que nesta, o terminal 
de catodo (K) e referenciado por 
um tracinho "extra" junto a respec
tiva lateral menor do retangulo re
presentativo ... 

Passando a "mao de obra", a 
fig. 3 rnostra, em tarnanho natural, 
o padrlio cobreado do Circuito Im-

presso especffico para a montagern. 
0 lay out ja foi cuidadosamente 
pre-dimensionado pelos nossos de
senhistas, de modo a conformar o 
display final do COGIBA nurn ele
gante (e facil de "ler" ... ) arco. As
sim, as posi96es, dimensoes, espa-
9amentos, etc. do padrao devern ser 
respeitados para um born resultado 
(nlio s6 "eletrico", como tambem 
"estetico" ... ) final. E verdade que 
outras disposi96es seriam possfveis 
(inclusive, eventualmente, com o 
display separado da placa circuital 
"mae" ... ) mas, na nossa modesta 
(nao muito ... ) opfniao, a solu9lio 
adotada e uma das mais elegantes e 
praticas. V aria96es OU modifi
c~oes ficam por conta e risco das 
habilidades ou gostos de cada Lei
tor/Hobbysta. 

De qualquer modo, monta
gens com Circuitos lmpressos exi;; 
gem urna serie de cuidados e pro
videncias, enumerados nas INS
TRU<;6ES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS (que devem ser 
consultadas pelo Leitor/Hobbysta, 
principalmente se ainda for um ini
ciante ... ), permanentemente encar
tadas em APE (na parte inicial das 
Revistas, junto a A VENTURA 
DOS COMPONENTES e ao TA
BELA.O ... ). 

A fig. 4 mostra o "mapa da 
mina" ... A placa, vista pelo lado 
nlio cobreado, la esta corn todas as 
pe9as devidamente colocadas, codi
ficadas, terminais e polaridades cla
ramente indicados. Observar hem o 
posicionamento do Integrado (mar
quinha na extremidade voltada para 
o resistor de IOOK), transfstor (lado 
chato "virado" para o resistor de 
IOOK), diodos (atem;:lio aos 
"aneis" indicativos do catodo ... ), 
polaridade dos capacitores ,eletrolf
ticos e valores dos demais compo
nentes. Notar ainda as posi9oes dos 
LEDs no "arco" quanto as suas co-

. res ( da esquerda para a direita, 

COGIBA 

primeiro os amarelos, depois os 
'¥Cldes e finalmente os vennclhos), 
observando que todos os terrninais 
de catodo (K) encontram-se "vira
dos" para a direita do tal "arco". 

Recomenda-se (por razoes fi
nais de acomoda9lio ou "encaixa
mento" do circuito ... ) que os LEDs 
sejam deixados para o fim, coloca
dos e soldados na placa ate depois 
de se decidir, cuidadosamente, o 
lay out extemo adotado para o 
COGIBA (painel, simples, caixa, 
etc.). lsso facilitara a obten9ao de 
uma boa estetica final ... 

A fig. 5 rnostra as (poucas) 
conexoes extemas a placa, que po
dem ser agrupadas num bloco de 
conetores tipo "Sindal" com 3 
segmentos. Observar cuidadosa
mente a IDENTIFICA<;Ao de cada 
um dos acessos: ("P") para o 
PLATINADO, ("+") para o JX)Si
tivo - 12V - e ("-") para o negativo 
- "massa". Como· todas as co
nexoes mostradas siio de baixa cor
rente, .podem ser usados fios relati
vamente finos (cabinho de liga<;iio, 
isolado, n~ 22 ou mesmo 24 ... ). 

A "cara" final do COGIBA 
tern na fig. 6 duas sugestoes basi
cas, nas quais o Leitor/Hobbysta 
podera se inspirar (e, eventualmen
te, fazer algumas modifica96es, a 
seu gosto ... ). Na primeira op<;lio, o 
circuito podera simplesmente ser 
fixado atras de um painel tipo "ta
pa-buraco" (encontravel em lojas 
de autope9as), com os 12 LEDs do 
"arco" passando por furinhos usi
nados no dito painel. A segunda 
ideia, mais sofisticada, consiste no 
"ernbutimento" do circuito numa 
pequena caixa plastica (dimensoes 
mfnimas indicadas na figura), ob
viamente tambem com o "arco" de 
LEDs sobressaindo de furinhos es
trategicamente feitos no painel 
frontal, sendo o container dotado 
de urn pequeno pedestal/base, para 
fixa<;iio sobre o painel do vefculo ( a 

LADO DOS COMPONENTES - ~ ® PLATINADO 

+o --~,-----,~ (±}POSITl\/0(12111 

- :: ~ e NEGATIVO(MASSA"l -
Fig. 5 
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primeira ideia destina-se a fixa<_riio 
no painel. .. ). Em qualquer das so
lu<;oes, e fundamental posicionar-se 
os furinhos para os LEDs, com 
bastante rigor ( caso contrario niio 
ocorrera o necessmio "casamento" 
mecanico do display... Uma fonna 
de se obter isso, na pratica, e usar
se o proprio "chapeado" (fig. 4) 
como gaba:rito para a marca<;ao das 
posi<;oes dos LEDs, lembrando que 
quern nao quiser dar-se ao trabalho 
de usinar 12 furinhos retangulares 
(e um tanto trabalhoso, concorda
mos ••. ) podera simplificar a "coi
sa" realizando uma simples e longa 
fresta, na fonna do necessllli.o "ar
co", e com largura suficiente para a 
passagem da menor dimensiio das 
"cabe<;as" retangulares dos 
LEDs •.. 

Notar ainda que apenas de
pois de determinado o conveniente 
arranjo "mecanico", e que OS 12 
LEDs devem ser definitivamente 
soldados a placa, uma vez que ate o 
proprio distanciamento das "cabe
<;a" dos ditos LEDs, com rela<;ao a 
superffcie da placa, dependera da 
acomoda<;ao final pretendida, sendo 
gabaritado por esta, e nao vice-ver-
sa ... • ••••• 

CALIBRA<;AO 

A primeira coisa a ser deter
minada, para uma conveniente ( e 
confiavel...) calibra<;ao, e a RESO
LU<;Ao, ou seja: "quantos RPMs 
significarao cada LED do arco". 
Dependendo do regime mhimo de 
giros admitido pelo motor do ve(cu
lo, normalmente uma resolu<;iio en
tre 500 e 600 RPMs (esse "neg6-
cio" de RPM af quer dizer Ro
tai;oes PO£ Minuto, para quern ain
da nao percebeu ... ), o que daria 
fundos de escala de 6.000 ou 7 .200 
RPMs, convenientes para a maioria 
dos vefculos (menos, e claro, para 
Sena, Prost e seus coleguinhas ... ). 

Assumindo - por exemplo - ( e 
tambem porque e conveniente, sob 
todos os aspectos ... ) urn fundo de 
escala em 7200 RPMs (600 RPMs 
cada LED), a calibra<;iio flea rnuito 
facil, podendo ser realizada em 
qualquer dos metodos a seguir des
critos: 

A - Alimenta-se o circuito do CO
GIBA (via terminais "+" e 

"ESPELHO" 
/'IO.Ox6,!,cm 

NO "-'INEL 

SOBRE O PA!NEL 

"-") com uma fonte de 12VCC 
e aplica-se, ao terminal "P" 
(corn o "terra" em "-") a safda 
de urn Gerador de Sinais de 
audio, ajustado em l 20Hz. Es
se sinal correspondera, num 
carro de 4 cilindros, a uma ro
ta<;iio de 3600 giros por minuto. 
Ajusta-se, entao, o trim-pot do 
COGIBA de modo que acen
dam os 6 primeiros LEDs ( 4 
amarelos e dois verdes). Pron
to! 0 circuito ja esta calibrado, 
e pode ser instalado no carro 
(instru<;oes de instala<;ao mais a 
frente ... ). 

Fig. 6 

B - Quern nao tern acesso a um Ge
rador de Sinais pode, corn toda 
facilidade, improvisar urn ( de 
excelente precisao, diga-se .•• ), 
a partir do circuitinho "pro
vis6rio" cujo esquema vemos 
na fig. 7: quatro diodos 
IN4004, dois resistores e mais 
nada! 0 conjunto de cornpo
nentes pode ser interligado 
mornentaneamente atraves de 
urna barra tipo "Sindal" (o que, 
inclusive, permitira o posterior 
aproveitamento dos componen
tes, ja que OS terminais nao 
precisarao ser soldados nem 

IOIC • lw( 110 I 
22K-lw(2201 

110 
220 
VCA 

CALIBRADOR 

11(-lw COGIBA 

Fig. 7 
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AOCIRCUITO 
ELIETRICO DO, 

ltv .,._ _ __. L----------- -- -- -- - YEICULO 
DA IATEltlAI 

COGIBA 

cortados). Liga-se o conjunto a 
uma tomada de C.A. e aplica-se 
o sinal por ele gerado aos ter
minais "P" e "-" do COGIBA. 
Este devera ser provisoriamente 
aliment.ado por uma fonte qual
quer de 12 VCC. Repete-se o 
ajuste explicado no item A: re
gula-se o trim-pot ate obter o 
acendimento dos 6 primeiros 
LEDs, e pronto! 0 COGIBA ja 
estara "nos trinques" •.• 

C - Uma ultima (mais trabalhosa e 
menos precisa, mas ainda assim 
valida ••• ) possibilidade, e a da 
calibra<riio "por compara<riio". 
Instala-se o COGIBA no carro 
(detalhes mais adiante) e, mo
mentaneamente, "empresta-se'' 
de um amigo um conta-giros 
que devera tambem ser instala
do, a nivel provis6rio, no carro. 
Coloca-se o vefculo para rodar 
e (essas providoocias, para per
feita seguran<ra, exigem a parti
cipa<rao de duas pessoas: uma 
dirigindo o carro e outra cali
brando .•. ) ajusta-se o trim-pot 
de modo a fazer "bater" a indi
ca<riio do COGIBA com a do 
outro conta-giros. 0 ideal e que 
essa referenda seja recolhida 

.....------ NJ OISTRIIIUIOOR 
E YELAS 

Fig. 8 

exatamente no centro da faixa 
de giros, zona mais precisa de 
indica<riio, em todos os tipos de 
medidores, sejam anal6gicos, 
sejam digitais. Esse tipo de 
ajuste, eventualmente, tambem 
podera ser feito com o carro pa
rado (motor funcionando, mas 
"desengatado" ... ) uma vez que 
a medi<rlio refere-se ao regime 
de giros do motor e niio a ve
locidade de deslocamento do 
vefculo. 

••••• 
A "MATEMATICA" DA COISA ... 

Para facilitar os calculos 
, eventuais, baseados na calibra<riio 
com Gerador de Sinais ajustado em 
l 20Hz, ou com o circuitinho pro
vis6rio (fig. 7), e born adotar a 
formuleta: 

RPM 
14400 

numero de cilindros 

Issa que dizer que, num vefculo de 
4 cilindros (mais comum), essa ca
libra<riio se referira a 36CX> giros 

(14400 divididos por 4, confi
ram •.. ). Num vefculo com motor de 
6 cilindros, essa calibra<rio corres
pondera a 2400 giros (14400 divi
didos por 6, ne ... ?). Assim, basta 
fazer o ajuste do trim-pot de acordo 
(levando-se em considera<rAo, como 
ja foi dito, a RESOLU<:;Ao dese
jada) e depois, eventualmente, fa
zer a marca<riio indicativa no "ar
co" de LEDs ... 0 sistema de "zo
nas de cores'' adotado para o dis
play, contudo, pode dispensar mar
ca<roes "explicitas" dos giros (em 
numeros ... ) junta aos LEDs, uma 
vez que o motorista, rapidamente, 
vai se "acostumar" a fazer a leitura 
de fonna proporcional e "anal6gi
ca" (s6 fanaticos ou "caras que ba
bam" precisam saber quando o mo
tor "esta a 2. 781 giros por minu
to" ... ). 0 pr6prio Manual do ve(cu
lo, atraves de seus dados tecnicos, 
ajudara muito a estabelecer uma ca
libra<riio 6tima, para USO pratico: 
por exemplo fazendo com que o 
"regime ideal de giros" (indicado 
pelo fabricante do carro, no dito 
Manual) corresponda justamente a 
"meio display" iluminado no CO
GIBA (6 LEDs acesos). Assim, 
como ja foi dito, mesmo numa 
"zoiada" rapid(ssima, o motorista 
"sabera" se esta na faixa ideal, 
abaixo ou acima dela ... 

A INSTALACAO 

Ligar o COGIBA ao sistema 
eletrico do carro e muito facil (ver 
fig. 8). 0 ponto ("-") deve ser li
gado permanentemente ao negativo 
(massa ou chassis do carro ). 0 ter
minal("+") deve ser ligado ao po
sitivo, 12V, atrav6s da chave de 
igni<riio (de modo que o COGIBA 
apenas possa ser alimentado com o 
carro ligado ... ). Finalmente, o ter
minal/sensor ("P") deve ser ligado 
ao platinado, ou seja: ao lado "niio 
aterrado" desde, eletricamente so
lidario com o prin1'ri.o (baixa 
tensiio) da bobina de igni<riio. 
Quern for um "pagiio" absoluto no 
assunto, podera recorrer As infor
ma<roes de um eletricista de car
ros... A TEN<:;AO: cuidado para 
niio conetar o ponto "P" ao termi
nal de ALTA TENSA.O da bobina, 
caso em que o seu COGIBA tera 
grandes possibilidades de entrar em 
6rbita ou "virar fuma<ra" ..• 


