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AO LEITOR 

Nessa 4poca em que a H1st6na Oftc1al nos sugere a comemora~ao da lndepend4n
c,a, devemos lembrar que ningu6m (pessoa, grupo, empresa ou Pars ... ) pode, na realtda
de, cons,derar-se indepiuderE se nao possw o ma1s prec,oso dos bens; 0 CONHECI
MENTO! Por ma,s "aulo-sulic,enle" que seJa um Pars • d,gamos • desde que seJa a1nda 
obngado a "mend1gar" tecnolog,a em outras plagas, sua "rndependAnc,a" sera mera 
met41ora polrbca, unrcamenle demarcada para sat1sfazer "nac1onaltsmos" bobos e ufanrs
mos fora de modal 

Fehzmente, de uns tempos para c.1, o Brasil flnalmente despertou para a real ne
cessidade de desenvolver, de denrn para lora , lodo o seu potencia I c,entrhco, tecnoI6g,co, 
baseado no Importante lastro de (tamMm fehzmenle ... ) lermos t.m povo seguramente IN
TELIGENTE, CRIATIVO e eidremamenle HABIL (isso, 1ulgamos, nos nossos parcos co
nhectmentos de antropolog,a, gracas ao favor Aval "caldeirao" de ra~as e culturas que co
zinhou a "sopa" chamada POVO BRASILEIRO: Indios, europeus, negros e amarelos, cada 
segmenlo acrescentando e contribuIndo com milenares cargas de cultura e conhec,men
los ... ). 

Nern por 1sso, contudo, devemos apegar-nos a xenolobias mcompatrve,s e anacr0-
nicas com esse final de s4culo e de milen,o! Tudo o que a,nda pudermos "aprender com os 
outros" 4 ni!io s6 vAhdo, como tal'T'b4m necessAno para a sohd1fica~ao dos brasIleiros, en
quanlO md1vlduos e c1dadi!ios, e para o ahcerce do BRASIL, enquanto Nai;ao, realmenle 
ll'ldepelm-, por4m partic,pante (como o exige a modemidade ... ) atrvo da comunidade 
intemac,onal1 

N6s, de APRENDENDO & PRATICANDO ELETR6NICA (e tambem da "1rmaz1-
nha", ABC DA ELETRONICA ... ) acredtlamos, modestamente, estarmos reahzando a nossa 
parte ... Todos Voces, tambem, Le1tores, Hobbystas, Estudant~s ou simples "cunosos" pela 
Eletr0rnca, qualquer que sera o grau de envoIv,men10 com o assunlo, pelo simples fato de 
acompanharem uma pubhcac;ao de d1vulgac;ao tecnica, estao, ndidamenle, fazendo suas 
pa,'es nesse paradoxal esfon;o de independl)ncia e oo-pattic:ipa,.ao auva' 

Orgulhemo-nos, entAo, nessa ordem, J)Rneiro do conhec1men10 que consegu,rmos 
amealhar como ind,vfduos, segundo da mdependenc,a 1ecnol6g1ca que pudermos obter 
como Pars e, flnalmente do 1astro c1entff1co, cultural e human,sta que lograrmos conseguir 
enquanto habitantes desse planeunha (a,nda ... ) azul e verde, cu10 destmo e funcao, no 
concerto do Cosmos, depende de cada tn1 de n6s. .. 

OEDITOR 

REVIST A NQ 28 

NESTE NlJMERO: 
7 - CHAVE SECRETA RESISTIVA 

14 - NO BREAK PROFISSIONAL (P/ILUMINACAO DE 
EMERGENCIA) 

22 - SUPER-BARREIRA DE SEGURANCA ( INFRA-VERMELHO) 
35 - STARTER ELETRONICO (P/LAMPADAS FLUORESCENTES) 
40 - DETETOR UL TRA-SONICO DE MOVIMENTO E 

PRESENCA 
53 - EFEITO ARCO-iRIS 

i; vedada a rep rodui;;ao t o t al ou parcial de textos, artes ou fotos que co mpo· 
nham a p resente Edicao. sem a auto riz~ao expressa d os Edi t ores. O s Projeto s 
Eletronicos aqu i descri t os destinam-se unicam en t e a aplicacoes com o hobby 
ou utiliza.;:ao pess oal, sendo proib id a a sua c ome rc,alizacao ou in dustri ali• 
zac;ao sem a autoriz~ao ex pressa d os autores ou detentores de eventuais 
d i re i tos e paten tes. A Rev,sta nao se responsabiliza pelo m au funcionamen t o 
ou nao f unci onamen t o das mont agens aqui desc ritas, n ao se obrigando a 
nenhum t ipo de assistenci a tecnica ao s leitores. 

1 



6f;MPR£ OU~ HOUVE.~ A D15PONl!,ll,IDAD~ CONCRtTA 1 AM A a.ucKr.:-r 
(AINDA QUE, MOMtN-rANt-A ... ) Df; COMPON~NfE:-5 u r, 

, RA SIM PROJE:10 _,.._,__,., DE.vi Cf; 
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lnstrucOes 
Gerais para as 
Montagens 
As pequenas regras e lnstruc;;oes aqui descritas destinam-se aos principiantes ou hobbystas ainda 
sem mu ita pratica e constituem um verdadeiro MINI -MANUAL OE MONTAGENS, valend~ para 
a realizac;;ao de todo e qualquer projeto de Eletr6nica (sejam os publicados em A.P .E., seJam os 
mostrados em livros ou outras publicac;;oes .. .). Sempre que ocorrerem duvidas, durante a montagem 
de qualquer projeto , recomenda -se ao Leitor consultar as presentes lnstruc;;oes, cujo carciter Geral e 
Permanente faz com que estejam SEMPRE presentes aqui, nas primeiras paginas de todo exemplar 
de A .P.E . 

OS COMPONENTES 
• I m todo o, urcu1io, do, nu1s ,1mple, 

au, mai, compk,o,. ~X1'lL'lll , ba IL':1· 
mcnt,: , dais llpo, de pc<;Js :i~ POJ.,\IU 
lAl)AS ,: a, !\'AO l'OLARIZADA S O, 
•·ornponcn1c, "1 ,\0 POI.ARIZ ,\OOS eflo , 
na ,ua j!rJ.ndc ma1on;1 , Rl ~'ilSlORl·S c 
CAPACTTORLS comun,. Podcm scr hga
dos "daqu1 pra l;i ou c.k l:i pra ca", ,e m 
protilcmas. 0 umcu rcqu1S1lo c rct·,,nhe• 
,cr-,c Jl!cv1am•·ntc o ,alor tc uuuu, 
paramrlro,) do •·ompon nlc , pa ra hi;a-lo 
no lugar certo do cm.:ullo . 0 '1 ',\ Bl • 
LAO" ,\ PI da 1oda, J '"d1 ca\" para a 
le11ura Jo,, alorc, c t<>d1gos J o Rl :SIS-
1 ORIS. CAPAC ITORLS POI 11 .STI R. 
CAM( ITORLS DISCO CI · RA\11COS. 
clc Sempre quc urg,rcm diind.1~ ou 
"c,quo:cirl)ento, •·. J, In llU\'IX' do 
"TABELAO" Jcvem scr .:onsultada .. 

• O, princ1pa1s omponcntc, ,his u u11," 
s:lo. na mJ1ona ,la, vere,. PUL,\1(1/ A 
DOS. nu ,c1a ,cu, 1<: nmn ,11s, pmu, 011 

·~ma " rem po,1\·:io certa c unica para 
-.cn:m lig.1dos ao L'lfCUILU ! l· ntrc lal 
t omponentc,. do:staL·am --.e o DIOtJOS , 
LED,. SCR .• TRIAC,, TRANSl5 fORI.S 
th1polares, le h. UlllJUn\'6c,. Cl<:. I, (',\l'A· 
CITORI S I· LHROI ITICOS, CIRC ll l• 
TOS INTI .GR,\l>OS. clc. I' muito im 
portante quc . ,inle, de ,c 1niuar qualqucr 
morllagcm, o t.:11or 1dcnt11iqut• correra
mcntc " ' " nume, .. t' pOSl\'llC s n:lau,,;" 
do, 1cnnana1, do:,sc, l'ompom:nte . . 1:i que 
qualquer anL"er Jo na hora da · ,ulda~oen, 
oca,1ona1:i o nao func1onamen10 do cir
n1110. :ilcm de· evcnlUJI dano~ JO pro
pno ,·omponcn re e , rone:1Jl1en te hga.:lo. 
0 "l ,\Bl· l.,\()" mo,ira a grand•· 111 a1ona 
du, •·omponentL's nom1Jlmrnte u11lu.1 .. 
do, na, monlal!Cn, de ,\ PI· . em ua, 
aparencia,, pinagen, e ~imbolos . Quan• 
do. cm Jlg:um circu110 puhl11:ado. ,urg1r 
um ou ma,, component<.', cuiu ''V1 _ual" 
n:io e\lcja rL'lac1onado no "TARl-. 1.AO'', 
a, necc".ina, mfonna~&-, scran tome• 
r 1da, JUnto ao te'\to de,cntrvo da ,., per· 
uva moo lagem . atrav.F, dt> ilus lra,oes 
daras ..- obJe llva, . 

LIGANDO E SOLDANDO 
• P1all<Jlllcntc todJ, a munlagcn s ;iqu1 

puuli.ad,i- ,Jo 1mpkmcn1ada no ,1 , 1cma 
de CIRCL ITO IMPRl·SSO, a,. 1m a, 
m,tru;&.·, ,1 scgu1r_rerc~m-,c a~, cu1d:1-
do, ba,tco, ncce,sano, a e a tecntc:i de 
monlJgo:m . U l'aciter geral dJ., rel'omen-

da,oc,, contuJo, faz l'om quc cla, tam
bc:m ,..:jam v:i11da, para even tua1s outras 
tJcnil·a, de montagcm rem pontc, em 
barra. l'lc.) . 

• Dcve scr semp re u t1h7aJo fcno di.' ,oldar 
lc,c. de ponta fma. e de baixa ""'atta-
gcm" lma."<imo 30 .,..,llls) . ,\ ,olda tam· 
hem devc 'iL' r ftna. de boa quahdadc c 
de barxo ponto de fu Jo ( llpo 60/40 ou 
63 /371. Ante, de inil'lar a ,oldagcm, a 
ponta do fcno dcv,: \l'r hmpa. rcmo
vendo-,e quaJquer oit1da,;ao ou ,u1c1ra 
ah arnmulada, . Dcpo1, dL' hmpa c aquc
c1da, a ponta do ferro dcv.: ,er kvemcnlc 
estanhada (c,palhando-,c um pouco de 
,olda ,obrc cla). o quc facihlar:i o con
Cato lcmm·o com o, to:rmmJJ, . 

• ,\s upcrfi.:ic, cobrcada, <la, placa, de 
Cin:u1 ln lmpre,,o dcvcm ,c•r n)lorosa
mcnle hmpa, {com hxa rina ou palha 
di: a,ol ante, Ja, ,oldagl.'n, . 0 cohrc 
di:vc fi.:ar brilhanle, scm qualqucr re,i
duo de ox1da,oe,, ,uJe1r,is, gordura,. 
c1c. rquc podem ob,tar a, boa, ,olda
gensl . otar quc depo,, de limpa, a, 
1lhas c p1,tas cobreadas n.io dcwm mat, 
,,:r tocJda, com o, dcdo,, po,, a, !?Or· 
dura, c :icido, contido, na lran,pira,ao 
humana (mt> mo quc a, mao, pare~am 
hmpa, c seea, .. I atacam o cobre com 
grandc rap1dcz, preJudicando a, boa, 
,oldagen, . o, 1crm1nat, de componentc, 
tambcm dcvem c,tar bcm limpo, he pre• 
<.:ISO, ra,pc~o, com uma l.imrna ou c,11-
ktc, a1c quo: o metal f1que hmpo c bn
lhan le J parn que a ,olda "peguc" hem .. 

• \ 'cntkar sempre ,c nao ex,,tem dclcuo, 
no padrao cob1eJdo da plac·a. Con,taLada 
JlgumJ irregulandadc, ela devc ,er ,ana-
da an te, de o;c colocar o, romponcnte, 
na placa. Pt·qucnJ, falha, no cobre 
podcm ,o:r fac1lmcnte recomposta~ com 
uma gotinha de ~olda cuidadmamente 
apllcada . Ja evenLU31' "curto," cn t r,· 
1lha, ou p!SlJ,. podcm wr remov1do, ra,
pando-,.: o dcfl!llO .:om uma frrramcn 1a 
de pon ta aliada 

e Coloqu.: lodo, o, componcntc, na placa 
,mcntando-,•· so:mpre pelo "chapeado" 
ITIO\lraJo JUnlo a, m,1ru-.oes de cada 
monr:,gcm . Al•·n,Jo ao, componentc, 
POLARIZADOS c a., ,ua, po\lsoe, rela
liva, (I TLC.RADO . TRA SISTORI S, 
DIODOS. CAPAC"ITO RFS I LETROLI
T ICOS. U- D,. SC Rs. TRIAC, etc.). 

• A1cn,ao tambem aos valorc, da., dema1, 
pc,a, (NAO POLA RI ZADASJ Qualqucr 

duvida, consultc o, de,enho, da re~.:<.:• 
!Iva mon tagem. c/ou o "T>\BELAO". 

• Durante a, soldagen~. cv11e ,obreaque
cer os componcntes (que pod..-m dan1f~ 
car-~ pelo calor exccs,wo de'iCnvolv1do 
numa ,oldagcm muito demoradJ). c 
uma soldagcm "nao da certo" no, pri• 
meiro, 5 <;egundos, renre o ferro. c,pere 
a lig-Jfiao e,fnar e lento: novJJnentc, com 
calma e atenfiliO. 

• Evi te excesso (quc pode gerar commrn· 
to, e "curtos") de ,olda ou falta (QUl' 
podc ocas,onar m a com:xao1 deqa , lim 
born ponto de solda deve ficar h,o e bn• 
lhante ao tennmar Se a ,olda, ap6, 
e,fna r, m ostra r--.c rugo,a e fo,ca, '"o 
mdJca uma concxao maJ fella I lanto clc• 
trica qu anto mecanicamente). 

• penas cor te o, exccssos do, tennin,m 
ou pontas de fios (pelo lado obreado1 
apo, ngorosa con fe renc1a qu an to Jo, 
vaJores, porn;ocs, polandade,. e1c .. de 
todas a, pci;a-.. componenLc,. hga,oc 
pcnferirn., (aquelas e "< tema, a placa), 
etc. I-'. mu110 d1f1cil reaprovcitar ou cor• 
ngir a posi~iio de um componcntc cujo\ 
tcnnmatsJ:i tenham sido cortado,. 

e ATE ( AO a, 111,tru<;Oc, de eahbrJ\':io. 
JJu~tc ,. u11hza~ao do, projeto, . l'.v11c a 
uuhu~ao de pe',as com valorc, ou carar
tcri,t1c.i, difer.mte daquela, indK-;id." 
na LISTA DL PE<;'AS Leia ,cmpre 
TODO o 3rt igo an tes de montar ou Ull· 
hzar o c1rcuito. I:. xperimental,' • •, apcna, 
d1:vcm ,er tentada por aquele, que JJ 
tt>m um razoavel conhec1mento ou pr:i • 
Ilea e ,empre guiadas pclo born ,cn,o . 
rvcntualmcn tc, nos p ropno 1.:,10, dcv 
cnuvo, C'\1stem ,ugc,t(WS para e,pcn
menta1;ae, . Procure seguir ta1, ,ugc\loc, 
-.e qu1scr tentar alguma modifica iio ... 

e ATE <;AO :i ,sola',oes. pnnc1palmcn1c 
no, c1rcuno ou d1'1'otj 11vo, quc 1raba-
lh~'Tll ,ob 1ensOe, e ou corren tc elcva-
da., . Quan do a u 11hza ·:io cx1gir cone:,,;ao 
d1rcta :i rcdc de CA domicihar I I 10 
ou 220 volls) DESLILU I: a chavc gcral 
da instalai,;io local ante de promol'e~. 
e,o;a cone '\ao o, d1,pos111vo, ahnwn
tado, rom ptlhas ou ba tcnas. ,c forcm 
de1xados fora de operai.;:io por longo, 
pc riodo,. convem re llrar a, pt Iha., ou 
ba teria evi tando dano, por "vazarncn
lo" d as pastas qu im1cas (forte men te 
corro~1vas1 conhdas no 1nte nor dessa, 
fon tes de ene rgia) . 
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CORRCIO 
; 

TCCNICO~~~~~~~~~~~ 
Aqui sao respondidas as cartas dos leitores, tratando exclusivamente de duvidas ou questoes quanta 
aos J)rojetos publicados em A.P.E. As cartas serao respondidas par ordem de chegada e de impor
tancia, respeitado o espa~o destinado a esta Se~ao. Tambem sao benvindas cartas com sugestoes e 
colabora~oes (ideias, circuitos, "dicas", etc.) que, dentro do poss(vel, serao publicadas, aqui ou em 
outra Se¢io espec(fica. 0 criteria de resposta ou publica~ao, contudo, pertence unicamente ~ Editora 
de A.P.E ., resguardado o 1nteresse geral dos leitores e as razoes de esp~o editorial. Escrevam para: 
"Correia Tltcnico", A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA LTDA 

Rua General Osorio, 157 - CEP 01213 - S1o PIUO - SP 
"Sou Leitor s11per-assfd110 de APE, que 
considero 6tima ... Compro 3 rei·i.1t1.1s to
do mRs: d11as para colecionar e 11ma pa
ra uso ... Tudo o que montei de APE. are 
ho1e, fimcio11011 perfeiJamenre ... A maior 
s11rpresa, comudo, ,fo, o PRE-M/,\"ER 
UNNERSAL (APE n'! 24). que me dei
xou nuiiUJ sarisfeito: mesmo niio usmu/o 
caixa metdlica e sem bl11uiagens nos ca
bos de sinal, - niio se ouve o mfnimo 
ronco! 0 {uncionamemo I nbsolutam,.·me 
perfeito! Tenho, porem, a/gum.as cons11/
ras a respeito: posso monrar d,ws 11nida
des. usando potenciomerros duplos, for
mando um co11111nto estlreo ... 1 O11tr11 
co1sa: com toca-disco de cdpsu/a 
mag,u!tica o rendimento ficou 11m pouco 
baito ... Sena, no caso. necessario inter
calar-se um prl especf/ico para ta/ cap
sula, anJe.s do PREMIU ... 1 Estou en
wando •tambem algumas sugestoes para 
proJetos a serem p11blicados no fuwro •.. 
Firu1/mente, acredito ter chado al,:uns 
errinlws no "TABEI.AO" que acompa
nlw todos os rcemplares de APE: no 
quadro "Caparitores Disco" - 472K = 
4,7KpF 4,,F - Esse 1Utimo item niio 
serin "4n7' ... ' 0 mesmo ocorre qunnto 
ao quadro "Capacitores Poliesrer", na 
menriio "4A. 7pF = 411P' - o 1Utimo item 
niio seria "4n7" ... ?" - Baltasar lernes 
Manms - Franca - SP 

Inicialmcntc agradeccmoi. por Voce scr 
um Lellor tiio "exagerado'·. Baltasar (se 
todo mundo comprasse 3 exemplares de 
cada Edic;ao de APE, feito Voce, po
deriamos elevar no sa tiragem para mais 
de LS0.000 Rcv1slas/mes e daria pra 

transdutor. espccificamcnte. c o que 
ofcrece o meoor Divel de smal (poucos 
milivolls, tipicamente ... ) alem <.le apre
scntar 1mpcdancia n:aaito ba.ixa (com re
lac;ao a venficada em oulros tipos de 
trans<lutores ... ) e uma curva de de ·em
penho tonal um tanto 'ctifcrente" dos 
dcmais captadores, microfoncs. c1c. 
Uma possibilidadc. para Voce melhorar 
as coisas, e simplesmcnte aumcntar o 
ganho do pnmc1ro estagio de amplifi
cac;ao do PREMlU. elevando cxpcri
•mentalmente o valor do resistor origi
nalmcntc pos1cionado enlre os pmos I e 
2 do LM358 (IM. no esqucma basico .. ) 
para I MS, 2M2, ou mcsmo 3M3. Para 
uma tentativa de melhor "casar" a un
pedancia do transdutor, Baliasar. Voce 
tambem pode d1mmu1r um pouco o valor 
do resistor de isolac;ao da eotrada espe
ci ficamente utililada com a tal capsula 
magnctica: supondo quc Voce vii desti
nar a ta! func;ao a Entratla EI, bru.xe o 
valor do resistor original de I OOK (aco
plado ao cur or do re pectivcvo polen
ciometro ... ) para ate 47K. verificando o 
desempenho. Quanto as uas sugcstoes. 
sao vali<.las. e foram devidamente anota
das na lista de "Dcsenvolvimentos Fu
turos" da nossa Equipe de Laborat6no ... 
Finalmente. a respe110 das pequenas fa
lhas no TABELAO, Voce tem toda a 
razao. Bal' Agradccemos pcla adverten
cia, pedimos desculpas aos Le1to
rcs/Hobbystas pelo lapso e imciliata
mente, estamos prov1denciando a dev1da 
corre<;ao... Valeu. "Baltasar Olho-de
Lmce" ... 1 

gente, aqui "urar o pc da cova" ... ). "Montei a CADlT (CAMPAINHA DI-
Quanto ao PREMIU (APE:. 24). real- GlTAL PffELEFONE) da APE n'! 23, e 
mente trata-se de um circuito muito ,:oste1 mu1to do som, diferenJe, que clw-
bom, na ua linha um pre-misturador ma a atenriio mais pela sun "complexi-
sensfvel, com distorc;ao praticamente dade" e timhre, do que propriameme pe-
nula e um nivel de ruido quasc "imedi- la sua intensido.de ... Confonne recomen-
vel". de tao baixo ... Recomendamos pa- dado no 1i/timo bloco de texw da pag. 11 
ra todos que descJam um excclente m6- de APE 23, testei a molllagem na toma-
dulo de entrada para audio ... A respcito da de CA. e entiio fiq11ei pensando se 
da bru.xa sen 1bilidade i'1 capsula fono- niio poderia usar o mesmo circuito conw 

peuo dessa possibilidade ... "'' - Almlrio 
Gonrnfres - Recife - PE 

Realmente. Almeno, a CADIT tern um 
som "d1ferente". ea ideia foi justamente 
essa: nao "arrebentar o timpanos" de 
quern ouve. mas "chamar a atenc;ao·· pc
la "d1ferem;a" <.lo som ... ! 0 uso como 
simples camprunha res1dencial e possf
vel. ea mstalac;ao e muito simples, con
fonne Voce pode ver na fig. A: basta 
remover a cigarra original da campainha 
e. no seu lugar. conetar a CADIT (nao 
ha preocupa~ao de polandadc ... ). Uma 
sugesr.ao: como parece que Voce ji ins
taJoo uma CADIT na sua func;ao origi
nal (como "sineta" digital de 1clefonc ... ). 
para que niio ocorrarn confusoes mter
pretativas ("scr.i que fo1 o telcfone ou a 
campainha da porla que tocou ... ?") ex
perimente. nessa aplica<;ao secundaria. 
mudar o valor dos capacitores originais 
de 100n e In para, respectivamente. 
220n e 2n2, de modo a obter. na cam
pamha da port.a. tanto uma modulac;ao 
mais lenta, quanto um timbre mais gra
ve, diferenciando-a. "auditivamente". 
daquela acoplada a lmha tclefomca! 
Mais uma coisa: sea rede C.A. local for 
de 220V, entao Voce tera tambem que 
substituir o capacitor origmal de "entra
da" da CADIT (lu x 250V) por um de 
470n x 400V. para prevemr "excessos" 
sobre o circuito ... 

"Acompanho APE desde sua "inaugu
rariio", e agora tambem sou um Aluno 
do ABC ... S6 rem um probleminlw: con
segui enco111rar os dois primeiros mune
ros da Revista Curso. porem do n<.! 3 em 
diante niio esra facil: quando chego d 
banca, 1a se acabaram os e:cemp/ares 
(pedi pelo Corre,o. diretanumre a KA
PROM ... J. Sera que niio daria para 
Voces reforrarem a quantidade manda
da aqui para BH, de modo que a gente 
niio jicasse "na rn.io" ... " - Geraldo As
sunriio Neves - Belo Hori..onte - MG. 

captora magnc!tica. Baltasar, e uma ca- campainlza residencial ... Qua/ a reco- 0 problemmha ocorreu porque, ma.is 
racterisuca derivada do fato de que esse mendafiio que Voces me fariam, a res: uma vez, subestinamos a aceitac;ao e a 
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procura do Universo Leitor quanto a 
pubhcac,ao (isso ja tmha acontecido com 
APE. nos seus prim6rd10 ... ). Para cor
rigir ,sso, jci aumentamos a tiragem 
(quantidade de exemplares 1mpressos a 
cada Edii;ao) duas vezes e, ao mesmo 
tempo. orientamos nossa Distribu1'rao 
para incrementar os repartes de Minas 
Gerais, especialmente para a Grande 
Belo Horizonte. Qualquer coisa, comu
nique-se conosco, pois temos todo o in
teressc - por 6bvias razoes - em que oe
.nbmn Leitor deixe de ser atendido na 
sua necessidade ba.sica, que e - certa
mente - c:ocontrar seu Exemplar, todo 
me . nas Bancas .. . 

"Da (fanrastica ... } APE n~ 23, monrei a 
CEREL (CAMARA DE ECO E RE
VERBERA<;AO ELETRONICA) e da 
APE n~ 24 fiz o PREMIU (PRE-MIXER 
UNIVERSAL), ambos ja testados e m.os
trando um desempenho de acordo com 
as caracterlsticas explicadas nos ani
gos... Gostei muiro. principalmente da 
CEREL, cujo Kff veio complerinho, 
acompanhado de bistroroes 1denticas as 
mostradas na propria Revisw! Transrni
tam meus parabens a Concessionar1a 
£MARK ELETRONICA ... Agora as 
consu/tas: tenho um bom amplificador de 
potencia, mono, IOOW e tambem um born 
equalizador (este originalmente para 
carro, aliment.ado no uso que esrou dan
do, por Jonie de 12V hem filtrada ... ). 
Gostaria de saber como "casa~• os qua
tro mod1Jos (CEREL, PREMIU, equali
zadar e potencia) da melhor forma 
possfvel, e assim pefo o au.xllio desse 
Departamento Tlcnico que sempre (con
fonne tenho visto ... ) areruie aos Leitores 
com explicaroes claras e direras, sem as 
costumeiras "desculpas esfarrapadas" 
que as vezes ve10 em outras publi
cafoes ... " - Daniel Louzada - Rio de 
Janeiro - RJ 

0 "enfiJeiramento" mais 16gico para o 
conjunto de m6dulos que Voce tern, 
Dan, e vislo no diagrama de blocos da 

fig. 8: primeiro o PREMIU. depois a 
CEREL, em segu1da o equalizador e, fi
nalmente, o m6dulo de potencia ... Ob
serve amda. na figura. as mstruc,oes de 
regulagem para os m6dulos, que perrni
tirao o melhor desempenho geraJ para o 
c-OnJunto: controlar individuaJmente os 
volumes das diversas entradas no PRE
MI U, ajustando o controle de tonalidade 
desse m6dulo no sen lido de enfatizar o 
m6dios (potenciometro de tonal1dade a 
·•meio curso" ... ), ajustar cuidadosamente 
todos os controles da CEREL (princ1-
paJmen1c o trim-pot de "corte". em 
func,ao do nfvel medio final de sinal for
necido pela saida do PREMIU ... ), ao seu 
gosto e, finalmente, atraves do~ contro
les do equali.zador, procurar uma ate
nua~ao dos super-agudos. de modo a 
"mascarar" da melhor fonna po sfvel o 
resfduo de frequencia de clock (origina
ria da CEREL.. ) ainda presente nesse 

est.agio do arranJo. Se por acru.o o m6-
dulo de potencia uver um potenciometro 
de volume, poder.i usar ta! controle co
mo um "master" final, dimens1onando a 
polencia desejada... Acreditamos que 
Voce poderci obter um excelente dcsem
penho geral. Outra suge tao. como 
Voce afinnou possuir uma boa (bem fil
trada) fonte de 12V (usada na alimcn
tac,ao do equalizador. .). poderci tambem 
"roubar" dela a energia para a pr6pria 
CEREL. via m6dulo de adequa~ao mo -
trado na fig . 7 - pag. 37 - APE 23. uma 
vez que os requis1tos de corrente da 
CAMARA DE ECO sao bruxos e -
acred.itamos - tambem o sao os do seu 
equaluador (o PREMIU e o m6dulo fi
nal de potencia J:i tern suas pr6prias fon
tes incorporadas ... ). e qui.Ser, escreva
nos, dando conta dos resultados obtido . 
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MONTAGEM 152 

Chave Secreta 
Resistiva 

SOFISTICADO ITEM DE SEGURANCA, PRATICAMENTE INVIOLAVEL 
POR QUEM QUER QUE NAO POSSUA A "CHAVE SECRETA" (MES
MO QUE CONHECA O PRINCf PIO OE FUNCIONAMENTO DA "COi
SA" ... ). PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL, PERSONALIZADO E 
EXCLUSIVO (PELO PORTADOR DA MINUSCULA "CHAVE" ... ) OE 
PORTAS, DISPOSITIVOS, ALARMES, MAOUINARIOS, A PARTIR COS 
CONTATOS OE UM RELE DE SAiDA OE ALTA CAPACIDADE (ATE 
10A EM C.C. OU ATE 1KW2 EMC.A.!). 0 CIRCUITO E MUITO FACIL DE 
MONTAR E AJUSTAR, USA POUQUISSIMOS COMPONENTES, E 0 
"SEGREDO" DA "CHAVE" PODE SER FACILMENTE ALTERAOO OU 
MODIFICADO, DENTRO DE LARGA MARGEM, PELO PR6PRIO MON
T ADOR! UM NOVO CONCEITO EM ITENS DE "SEGURANCA ELE
TRONICA", ESSENCIAL PARA TODO LEITOR/HOBBYSTA QUE -
AMADOR OU PROF1SSIONAL - ATUA NESSE IMPORT ANTE RAMO! 

Dispositivos para acionamen
to personalizado e/ou "secreto" (a 
partir de chaves ou c6digo espec(
fico:;) de portas, alarmes, maquinii
rios, etc., constituem importantcs e 
modemos itens de segu.ran~a, com 
multiplas aplica~6es em grande 
mlmero de at1vidades e utiliza~oes 
praticas I Atenta a esse angulo, 
APE jii mostrou, em Revistas ante
riores, vcirios projetos do geoero, 
todos eles tendo feito grande suces
so entre o Leitores/Hobbys
tas/Profissionais, a julgar pela 
enonne quantidade de cartas, soli
cita~6cs e sugest6es que temos re
ccbido, a respeito ... 

Basicamente, todo e qualquer 
dispositivo ou arranjo para coman
do "secreto", individualizado ou 
personalizado, ~ composto de dois 
m6dulos: um de R.ecqx;ao/R~ 
nhecimento/ Acionamcnto de 
Pot!ocia, e outro fonnado pela 
pr6pria •"Cbave" secreta, nonnal
mente portada pela pe soa autori
zada, ou entao constitufdo por uma 
es~cte qualquer de teclado, 
atrav~s do qual a pessoa autorizada 
pode inserir o "seu" c6digo ecreto 

capaz de acionar o sistema. 
Entre outros iten (alguos de

Jes nao e pecificamente desenvol
vidos com essa "inten~ao", mas 
que podem, a partir de alguma ha
bilidade e raciocfnio, serem facil
mente adaptados para tanto ... ), 
APE jii mostrou vruios projetos do 
genero, baseados em diversas tec
nologias ou "ve(culos" de coman
do, cada um dele dotado de carac
tensticas que o adequam a apli
ca~6es especfficas: TECLADO 
CODIFICADOR DIGITAL DE 
SEGURAN<;'A (APE 20), CHA~ 
DE IGNI<; AO SECREf A P/VEI
CULOS (APE 25), "CHA VE" 
ELETROMAGNETICA SEM AO 
(APE 21), CHA VE OTICA PER
SONALIZADA (APE 27), etc. 0 
TECLADO CODIFJCAOOR DI
GIT AL DE SEGURAN<;A tern, 
como "chave" um c6digo secreto 
guardado, obviamente, na mem6ria 
do pr6prio operador (nao M, assim, 
uma "chave", ffsica, propriamen
te ... ). A CHA VE DE IGNI<;AO 
SECRETA PNEfCULOS usa, co
mo "chave", um pequeno ima, f~cil 
de portar num chaveiro comum. A 

"CHA VE" ELETROMAGNETI
CA SEM FIO tern, como m6dulo 
portiitil e personalizado de coman
do, um minusculo emissor de cam
po magn~tico momentAneo, na 
forma de um pequeno cilindro (po
de tambem ser levado num chaveiro 
comum) contendo um circujtinho 
aJimentado por pilha unica. A 
CH VE OTICA PERSONALI
ZADA tern, como "chave", um pe
quenino circuito (aJirnentado ate 
por uma unica pilha tipo 
"botao" ... ), que tambem pode ser 
levado num chaveiro, e que emite 
pulsos luminosos codificados, "re
conhecido " pelo circuito princi
pal ... 

Todos es es sistemas de "co
difica~ao secreta", admitindo 
"chaves" portiiteis fiiceis de carre
gar, sao altamente eficientes, segu
ros e confoiveis, porem a imagi
na~ao criadora da Equipe que pro
duz APE nao para! Resolvemos de
senvolver uma o~ao alternativa, 
baseada em circuito ainda mais 
imple e barato do que os citados 

exemplos jii publicados, e cuja 
"chave" fosse ainda menor, mais 
barata e - finalmente - cujo "segre
do" fosse mais facilmente modi
fic:ivel pelo usuii.rio ! Chegamos, 
portanto, ~ inteligente CHA VE 
SECRETA RESISTIVA, cujo 
acionador portiitil nada mais e do 
que um "mfsero" resistorzinho de 
l/4 watt, embutido num pequenino 
plugue (tamanho Pl ou P2), con
fortavelmente (pelo seu tamanho e 
peso quase nulos ... ) levado no pr6-
prio chaveiro da pe soa autorizada! 
0 "segredo", no caso, e o pr6prio 
VALOR OHMICO do resistorzinho 
embutido no plugue! 0 "buraco da 
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fechadura" e, no caso, um simples 
jaque (J 1 ou 12) facilrnente 
(tam~m pelo seu minusculo tama
nho ... ) instalado junto ~ porta, dis
positivo, maquinruio ou o que quer 
que seja necessruio comandar "per
sonalizadamente" pela ''chave se
creta" ! 0 circu ito de reconheci
mento/decodifica~ao/acionamento, 
e facilmente calibrado para apenas 
aceitar o comando quando o resis
tor "chave" tiver o cxato e preciso 
valor para o qual foi ajustado! As
s1m, na pratica, e quase impossfvel 
que alguem, nao autorizado, con i
ga acionar o sistema! Como o valor 
do resistor "chave" pode situar-se, 
~ escolha entre l OK e lM, e fiicil 
notar que sao muitas as possibili
dades de escolha do pr6prio segre
do (cuja altera~ao opcional exigi.ra 
apenas a moclifica~ao do valor ori
ginal de um resistor comum e de 
um trim-pot inerentes ao circuito 
"mae" - explica~6es mais adian
te ... ). 

A safda da CHA VE S ECRE
TA RESlSTIV A (ou apenas CHA
SER, para simplificar o nome ... ), 
dotada de rele, tern capacidade de 
manejo de potencia e corrente mais 
do que suficientes para o aciona
mento direto de cargas realmente 
pesadas, sejam elas nonnalmente 
alimentadas por C.C. ou C.A. A 
alimenta~ao da CHASER foi para
metrada em 12V (sob parcos 
150mA, maximos ... ) de modo a 
• ·standartizar" sua energiza~iio com 
as tens6e normalmente jii disponf
veis em sistemas de alanne exi ten
tes, rnaquinmos, solen6ides ou ou
tros dispositivos aos quais a CHA -
<;ER vii ser acoplada ou adaptada ! 

0 circuito "miie", em sf, e 
muito simples, pequeno e de baixo 
custo, tomando-o ideal para uma 
"primeira montagem", no g8nero, 
mesmo para Hobbystas ou princi
piantes que nunca antes se "aven
turaram" a transitar por tais cami
nhos ... ! 

••••• 
CARACTERiSTICAS 

- Sistema para comando codificado, 
personalizado e "secreto", de 
dispositivos eletro-eletronicos (o
riginalmente irnaginado para aber
tura de portas ou liga/desliga de 

Ill a) 
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alarmes, porem multi-apliciivel...). 
- "Chave/segredo": um minu culo 

re 1 tor (valor entre lOK e 1 M) de 
l/4W, embutido num pequeno 
plugue Pl ou P2 (f~cil de portar 
num chaveiro comum). 

- M6dulo/"fechadura": circuito u
per- imples e seguro, sendo o 
"buraco da fechadura" fonnado 
por um simples jaquc JI ou 12, de 
fac0ima in tala~iio junta (ou re
motamente ... ) do dispositivo ele
tro-eletronico a ser controlado. 

- Codifica~iio: pelo valor 6hmico 
individualizado do "re istor/cha
ve". 

- Ajustes: um dnico, por trim-pot, 
facflimo (e que nao precisara mais 
ser repetido, a menos que se re
sol va modificar o "valor/c6digo" 
da "chave" ... ). 

- Alimenta~iio: 12 VCC, sob mhi
mos 150mA (com grande "fol
ga"), aceitando, portanto, pilhas, 
bateria, fonte, etc., sem proble
mas. 

- Safda: por rele, com capacidade 
de comando de cargas sob ate 
JOA (em C.C.) ou at6 1.200W 

, (em C.A. - 110 ou 220V). 
- Acionarnento da carga· t1po "liga 

enquanto", ou seja: esta ser~ 
energizada cnquanto a "chave" 
estiver colocada na "fechadura". 
(0 funcionarnento inverso 
tamb6m e possfvel, gra~as aos 
contatos reversfveis do rele de 
Safda da CHASER ... ). 

• •••• 
OCIRCUITO 

Na fig. I est~ o esquema da 
CHASER, em sua totalidade (cir
cuito de decodifica,ao/acionamento 
e respectiva "chave'' resistiva ... ). 
A ta1 "chave", como e f~cil de ver 

Uii explicado) nada mais 6 do que 
um resi tor comum, para l /4 watt, 
com o valor atribufdo de 1 OOK 
(RX). Notem que, na verdade, essa 
"chave" pode ter valores quais
quer, entre lOK e JM, e istindo, 
nas series comerciais de resistores, 
uma "porrada" de valores, ~ esco
lha... Para efeito de descri~iio do 
circuito, contudo, fixamo-nos no 
valor de lOOK para a dita "chave". 

0 circuito de "reconhecimen
to" do valor/c6digo, niio poderia 
ser ma.is simples (e, ao mesmo tem
po, preciso e confi~vel): um com
parador elaborado a partir dos gates 
de um manjadfssimo Integrado 
C.MOS 4001. No arranjo "anal6gi
co/digital", os gates delimitados 
pelos pinos 1-2-3 e 11-12-13, pre
viamente polarizados pelo resistor 
de IOK CRX/10) e pelo trim-pot de 
220K (2k X - atrav~ do qual se faz 
o preciso ajuste do "reconhecimen
to" do valor/c6digo ... ) apenas 
apresentarao, respectivamente, es
tado digital "alto" no pino 3 e 
"baixo" no pino 11, se o valor do 
resi tor/"chave" (RX) estiver rig~ 
rosameote dentro (com estreitfssirna 
margem de tolerancia, ID2lOI" do 
que a normalmente encontrada nas 
mais precisa series comerciais de 
resistores ... ) do "c6digo ohmico" 
ajustado atrav~s do trim-pot! No
tando que o pino/safda 3 ~ segnido 
de um imple i.nversor (gate/pino 
4-5-6), temo entiio que, apeoas 
e tao somente na presen~a do corm
to valor ohmico do c6digo, in erido 
no jaque "J", podemos obter e ta
do digital "baixo" simultaneamente 
nos pinos 11 e 4 do 4001. Tais e -
tados "baixos" sao, pela interli
ga~iio natural do circuito, aplicado 
respectivamente ~ duas entradas 
(pinos 9 e 8) do ultimo do quatro 
gates do lntegrado (pinos 8-9-10). 
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Pela "Tabela-Verdade" dos gab::s 
NOR (ou "NOU", aportuguesando 
o tenno ... ) que fonnam o 4001, a 
Sa(da (pino 10) desse ultimo m6du
lo digital apenas apresentara estado 
"alto" quando ambas as entradas 
do dito gate (pinos 8 e 9) situa
rem- e em estado digital "baixo". 
Assim, o valor correto do resis
tor/c6digo satisfaz, digitalrnente, o 
cirtuito, manifestando nfvel "alto' 
no pino IO do ultimo gate, con
di~iio esta levada A base do tran f -
tor BC548 via resistor/limitador de 
I K. 0 transfstor, entao, " atura" e 
energiza o rele (o diodo em "anti
paralelo" com a bobina do dito rele 
protege o tran fstor contra os ''coi
ces" de tensao manifestados em 
trans1ente de energiza~ao ... ). 

Para que o urtos de corren
te/tensiio derivado do pr6prio 
acionamento/desacionamento do 
conjunto transfstor/rele niio po sam 
influir na parte analogo/digital, 
mais sensfvel, do circuito, a ali
menta~ao para e te bloco ~ conve
nientemente desacoplada pelo resis
tor de 470R mais o capacitor ele
trolft1co de lOOu. Alem disso, um 
diodo zener (6V2 x 0,5W) estabili
za rigidamente a ten ao de alimen
tac;iio do bloco an:Uogo/digital de 
"reconhecimento", J:i que da pre
cisao de ta! tensao tam~m depende 
a perfeita identificac;ao do c6digo 
pelo circu,to (assim, na verdade. a 
tensao geral de alimenta~o pode 
vanar entre 9 e 15 volts, aproxima
damente, sem que com 1s o ocor
ram interferencias no funcionamen
to do bloco mais ensfvel, ou no 
pr6prio "reconhecimento" precise 
do c6digo re istivo aplicado pela 
"chave"). 

Quanto ru; necessidades de 
corrente, praticamente rcstringem
se ~ demanda do pr6prio rele, eo
quanto energizado. Portanto, aque
le .. 150 mA" indicados constituem 
um tuper-d11Tiensionamento desti
nado a proporcionar excelente "so
bra" (a~ exagerada, porem justi
fic,vel pelo fato de - por exemplo -
sequer existirem no mercado "mi
ni-Fonte " para correntes inferiores 
a 150mA ... ). 

Conforme j:i foi expltcado, o 
valor exato do resistor/"chave" {o 
riginal 100K) pode, perfeitamente, 
sltuar-se de de JOK at~ lM, sem o 
rnenor problema, na busca de ou-

tros c6digos personalizados. Mais 
adiante Uunto ao texto referente A 
fig. 5) daremos detalhes praticos e · 
"mate~ticos" a respeito ... 

0 trim-pot, em qualquer caso, 
e usado para o ajuste a1n.ioo do .. re
conhecimento" do c6digo: sim
ple mente "enfta-se a chave na fe
chadura" e, cuidadosamente, gira
se lentamcnte o knob do dito trim
pot at6 obter o acionamento do 
rele ... Pronto! "Lacra- e o ajuste 
(com uma gota <.le esmalte de unha 
"prendendo" o giro do trim-pot. .. ) 
e nunca mais a "coisa" precisara 
er "mex1da" (salvo se, com o 

tempo, for deseJada uma altera~ao 
no valor/c6d1go do resistor/"cha
ve" ... ). 

••••• 
OS COMPONENTES 

"Nadinha" do circuito da 
CHA ER pode ser classificado 
como "figurinha diffcil" ... Toda 
as ~as sao muito comuns, faceis 
de encontrar nn maioria do bon 
varejistas de Eletronica. Observar 
que devido a nao "rigidez" de cer
tos setores do circuito, inclusive o 
transfstor e os diodes admitem va
rias equivalencias. 0 lntegrado e 
fomecido por inumeros fabricantes, 
nao devendo o Leitor/Hobbysta 
preocupar- e com eventuais letras 
em suf1xo ao c6d1go basico (4001). 
0 pr6prio relc tam~m adrnite 
equivalencias, porem nesse caso, 
pode tomar-sc necessruia uma "re
leiautagem" no padriio cobreado do 
Circuito lmprcsso especffico -
atenc;ao a isso ... 

No mais, t5 s6 o ''velho" cui-

dado com a perfeita identificac;ao 
dos tenninais e "pemas" dos com
ponentes polarizados (Integrado, 
transf tor, diodos, zener ... ), proce
dimento que pode ser grandemente 
facilitado atraves de uma consulta 
ao TABELAO sempre encartado no 
infcio de cada exemplar de APE. 

Nao esquecer, tam~m que o 
valor do resistor/"chave" (RX) 
mais os de "RX/10" e "2RX" 1sao 
mutuamente dependentes c condi
cionados (explica~oes adiante ... ). 

•••••• 
AMONTAGEM 

Partindo da conf ec~ao da pla
quinha especffica (lay out na figura 
2, em escala l: 1...), o Lei
tor/Hobbysta tam~m nao enfren
tara clificuldades na "miio de obra" 
do circuito, J:i que tudo e comum, 
simples, pequeno e descomplica
do .. . Os mais folgados (e tam~m 
os mais "abonados" ..• ) podem ain
da recorrer ao sistema de fomeci
mento de KlTs completos, pelo 
Correio (o Anuncio esbi por a(, em 
outra pagina da presente APE ... ) 
que inclui a placa, pront(ssima (a 
montagem fica, entao, uma brinca
deira de crianc;a .. . ). 

Providenciada a placa (quern 
nao for tarimbado deve ler antes 
da pr6xima fase, as INSTRU<;6ES 
GERAJS PARA A MOITTA
GENS, 1, perto da AVENTURA. 
DOS COMPONEN'fES ... ) pode
mos pas ar A colocac;iio e soldagem 
da pe~as. 0 guia de se es~gio da 
montagem 6 a figura 3 (chapeado), 
que mostra a placa pelo !ado nao 

Fig. 2 

Fig. 3 

9 
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cobreado, tudo "masti,gadinho", 
com cada componente devidamente 
identificado em valores, c6digos, 
polaridades, etc. A TEN<;Ao a co
locac;ao do lntegrado, transfstor, 
diodos (inclusive o zener). Cuidado 
tam~m para nao inverter po
sic;oes/valores dos resistores co
muns (sao s6 3, na placa ... ). 0 rel! 
(se utilizado o indicado na LIST A 
DE PE<;AS .•. ) nao tern como ser 
colocado iodevidarnente, devido a 
pr6pria "assimetria" da sua pina
gem (os furos da placa apenac; "ca
sarao" com os pino , se a inserc;ao 
estiver correta ... ). 

Tudo soldado (e muito bem 
conferido - inclusive no que diz 
respeito a qualidade dos ponto de 
solda, ausencia de "corrimentos" 
OU falhas ... ), as sobras de terminais 
podem ser amputadas pelo !ado co
breado, com o auxOio de um alicate 
de corte. 

A ultima fase da mao de obra 
constitui na implementac;ao das co
nexoes extemas a placa, vi tas cla
rameote na fig. 4 (placa ainda ob
servada pelo !ado nao cobreado, 
como na fig. anterior ... ). Ob ervar 
bem a polaridade da alimentac;ao (o 
"velho" c6digo do fio ve:nnclbo 
para o positivo e fio preto para o 
ocgativo conv~m ser observado) e a 
perfeita identificac;ao dos terminais 
de utilizac;ao final (C-NA-NF). No
tar tam~m as ligac;oes (nao polari
zadas) ao jaque/"fechadura", par
tindo dos pontos "R-R" da placa. 

A rnesma figura 4 d~ todos os 
detalhes eletro/meclnicos para a 
confec~o da "chave" resistiva 
propriamente: basta remover mo
mentaneamente a capa pl~tica de 
um plugue (P2 ou Pl) e soldar os 
dois tenninais do res1 tor RX aos 
do dito plugue. Para dificultar ao 
max..imo uma eventual "violac;ao" 
do segredo, quern quiser podera ate 
.raspar o c6digo de cores do dito re
sistor e, em seguida, ap6s recolocar 
a capa pll'istica do plugue, encher o 
conjunto com massa adesiva de 
epoxy, lacrando e escondendo de
finitivamente a "coisa"! Enquanto 
a ta! massa de epoxy esti ver mole, 
fica fl'icil prender-se (iustamente 
pelo furinho existente na tra eira 
do plugue ... ) uma correntinha/argo
la, completando fisicamente a 
"chave"! 

••••• 

I LISTA oe PEc;As I 

• l - Circuito lntegrado C.MOS 
4001 

• l - Transfstor BC548 ou equi
valente 

• I - Diodo zener para 6V2 x 
0,5W 

• 2 - Diodos 1N4148 ou equiva
lentes 

• 1 - Rele com bobina para 12 
VCC e pelo meno um con
tato rever (vel para lOA (o
riginalmente mode lo 
G 1RC2, da "Metaltex"). 

• 1 - Resistor 470R x l/4W 
• l - Resistor 1 K x l/4W 
• 1 - Resistor IOK x l/4W 

(RX/10 - VER TEXTO) 
• l - Resistor lO0K x l/4W 

(RX - VER TEXTO) 
• 1 - Trim-pot (vertical) 220K 

(2RX - VER TEXTO) 
• 1 - Capacitor (poli~ster) IOOn 
• l - Capacitor (eletrolftico) 

lOOu x 16V 
• I - Placa de Circuito lmpresso 

espec!fica para a m_ontagem 
(6,4 x 2,8 cm.) 

• 1 - Jaque tamanho J 1 ou J2 
• 1 - Plugue tamanho Pl ou P2 

(compatfvel com o jaque) 
• 1 - Pedac;o de barra de coneto-

res parafusl'iveis (tipo 
"Sindal") cl 3 segmentos. 

IOOK 

Gl ~ .... 
FECHAR E 
ENCHERC/ _n 

"OUREPOXY" "-...? 

• - Fio e olda para as liga<;6es 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• - Mas a de epoxy (tipo "Du
repoxy" ou equivalente) 
para lacrac;ao da "chave" 
resi tiva. 

• I - Conjunto argola/correnti
nha (eventualmentc "pira
teado" de um velho chavei
ro) para fixac;ao do plu
gue/"chave", favorecendo 
sua portabilidade. 

• - Acomodac;ao: na ma1ona 
das aplica~oe , pelas pro
pria caractenstica do cir
cuito, a CHA ER nao 
usara um container ou cai
xa especfficos... Entretan
to, se ta! acondicionamento 
for de ejado, existem v~
rio modelo padronizaclos 
com dimensoes e forma. 
compat(veis. Levar em 
considerac;ao, na escolha 
da eventual caixa, a possi
bilidade de inclusive se 
"embutir" na dita cuja, 
aMm do circuito, a pr6pria 
mini-fonte de al1menta~ao 
(tipo ligada a C.A.) OU 

mesmo pilha , batena, etc. 

VM 

12vcc 
1!50111A 

PT 

LADO DOS NA..l-- • e NA u 
FIXAR 
CORRENTINHA n 
EARGOLA ~ 

CHASER ~ •►.--=6• c }'~ 
COMPONENTES NF I • • NF ~ 

¢~ _I • 

"FECHAOURA• 

Fig. 4 
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CALIBRACAO, MUDANCA DO 
"C6DIGO" E UTILIZACAO ... 

M foi dito que a calibrac;ao 
(adequac,;ao das polarizac;oes de en
trada do circuito, para "reconhe
cer" o valor do resistor/"chave'" ... ) 
da CHASER ~ "simpl6rrima": tudo 
montado e finalizado (como na fig. 
4), basta aJimentar o circuito (quaJ
quer fontezinha de 12 VCC serve, 
ou bateria de carro, ou dois conjun
tos de 4 pilhas pequenas em supor
tes, organizados em rerie, etc.), en
fiar a "chave" (plugue) na "fecha
dura" (jaque) e, lentaroente, girar o 
knob do trim-pot, de um extremo a 
outro, at6 obter a energizac;ao do 
re]e ... Esta tanto podera ser .. reco
nhecida" pelo nftido "clique" que 
o componente emite ao chavear 
seus contatos, quanta por um arran
jo com lampada, LED, campainha, 
etc., ligado ao seus contatos C e 
NA (al6m da alimentac,;ao para tal 
indicador, t claro ... ). Obtida a 
energizac;ao do rele, o ajuste do 
trim-pot deye ser "Jacrado", apli
cando-se um pouco de esmalte de 
unhas sobre seu koob/pista, travan
do o cursor na posic;ao defi.nitiva ... 

Para testar a confiabilidade do 
sistema, retire e coloque a "cha
ve", verificando que o rele apenas 
6 energizado quando a dita "cha
ve" estiver .. hi" ... Em seguida, se 
quiser confirmar a inviolabilidade 
do sistema, conete provi oriamente 
(pode ser cliretamente, por simples 
"encosto", aos tenninais do ja
que/"fechadura") resistores/"cha
ve" faJsos (se RX tiver o valor ori
ginalmente recomendado de 1 OOK, 
qualquer outro com valor abaixo de 
91K - inclusive, ou acima de l lOK 
- inclusive, podera ser usado nesse 
teste ... ). A CHASER simplesmente 
ignorara tais "chaves falsas"! Ob
viamente, mesmo pondo "em cur
ro" os tenrunais do jaque/"fecha
dura", o que equivale a inserir uma 

R1t 

~ 
~ 

"CHAVE" 

2R1t 

~ 

Fig. 5 

:I• ALAR ME+ CHASER 

(£)...---, 
1---------------+----t FONT£ 

¢? ·:~ C.A 
CENTRAL ---------l+ ALARM£ - 1---....... --1 (C/BAT) 9....___...., 

Fig. 6 

X• llLlNOIOl ♦ CHASf;II 

<? 

• a: 
w 
Cl) 

<t 
X NI' 
0 • 

$01..ENOIOE 

"chave" com re 1stenc1a "zero", a 
reac;ao da CHASER sera identica 
(ignorara o comando .. . ). 

Na verdade, a Lolerancia para 
perfeita aceitac;ao do valor/c6digo e 
tiio estreita que .. ~ por exemplo for 
usado na "chave" um resistor em 
a 4- faixa colorida (tolerancia natu
ral de 20%), ap6s a devida caJi
brac;lio da CHASER, esta podera 
a~ ignorar um oulro resistor de 
identico valor nominal e tolenincia 
(20%), eventualmente proveniente 
de outro tote industrial, no qua! o 
valor real tenha "andado" (dentro 
da larga tolerancia de 20% ... ) para 
"outro Jado" ... ! 

Desejando mudar o "c6d1go 
resistivo" para outro valor, que nlio 
os 100K originalmente indicados, o 
Leitor/Hobbysta tern que mudar 
tambem os valores dos dois com
ponentes (resistor e trim-pot) j:1 
mencionados, e especialmente vi
sualizados na fig. 5. Sempre levan
do em conta que o valor de RX 
("chave") pode situar-se entre lOK 
e 1 M, o resistor indicado devera ter 
um valor de RX/I 0, ou seja, em 
tomo de um d6cimo do valor do re
sistor/"chave", enquanto que o 
trim-pot. para um perfe1to ajuste de 
calibrac;lio, devera ter um valor 
aproximado de 2RX, ou seja: cerca 
de duas ve:zes o valor de RX. 
Exemplos: 

RX RX 2RX 
10 

47K 4K7 lOOK 
150K 15K 330K 
220K 22K 470K 
680K 68K 1M5 

IM IOOK 2M2 

CA 

IC/IATI 

f,'ig. 7 

Quanto A instalai;ao e utili
zac;ao da CHASER, nada mai un
ples e clireto... Obviarnente o .1a
que/"fechadura" devera ser insta
lado em ponto conveniente (se a 
utilizac;ao for numa porta mesmo, o 
lugar 16gico seria a regilio normal
mente ocupada por uma fechadura 
convencionaJ ... ) e onde fique flicil 
para o usu.trio "enfiar a chave"! 
Nao M, obviamente, necessidadc 
de se "disf~ar" a localizac;ao do 
jaque/"fechadura", uma vez que s6 
a "chave" secreta podera acionar o 
sistema, que 6 bastante "imuni.za
do" contra diversas tentativas de 
violac;ao, mesmo as mai "esper
tas" ... Entretanto, devido ao pe
queno tamanho do dito jaque, quern 
assim o desejar podera "esconde
lo" com certa facilidade! Basta 
usar a imaginac;lio e o born senso ... 

Urna das excelentes po sibili
dades aplicativas da CHASER en
contra-se no "ligamento/desliga
mento" codificado e personalizado 
de istemas de alarme diverso . A 
fig. 6 dii o diagrama Msico de ins
talac;ao num sistema desses. Obser
var que a tensao nominal de ali
mentac;ao (12 V), propositalmente 
compatfvel com a presente na gran
de mruona dos circuitos de alarme 
(ver - por e:xemplo - a MAXI
CENTRAL DE ALARME RESI
DENCIAL, mostrada em APE n~ 
12 ..• ) perm.ite o fiicil "roubo" da 
alunentac;ao da pr6pria fonte natu
ral do s1stema de seguranc;a jii exis
tente, simplificando e barateando as 
coisas. As nece sidades de corrente 
da CHASER sao tao modestas que 
seguramente qualquer fonte intema 
de alarmes convencionais sera ca-
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paz de alimentar o sistema, na sua 
totaJidade, sem problemas ... 

Outra interessante possibili
dade esUi exemplificada na fig. 7, 
com a CHASER u ada exatamente 
na sua func;ao blisica: abrir urna 
porta nonnalmente dotada de fe
chadura el~trica (a solen6ide, ori
ginalmente alimentado por 12 
VCC). No caso/exemplo, quern 
quiser manter o sistema original de 
acionamento da fechadura por po
sh-button (obviamente este instaJa
do dentro da casa ou compartimen
to acessado pela tal porta ... ) tera 
que, simplesmente, ligar o par de 
fios desse push-button tamMm aos 
terminais "C" e "NA" de Safda da 
CHASER ... 

Finalrnente, lembrar que, em
bora os exemplos aplicativos suge
ridos nas figs. 6 e7 mostrem a utili
zac;ao da CHASER compartilhando 
a alimentac;ao com o sistema co
mandado, nada iq>edc que cada 
m6dulo tenha a sua pr6pria fonte 
de alimenta~ao (i.i que a Safda com 
rele toma - se isso for requerido -
tudo completamente independente, 
em termos de alimentac;ao ... ). Nes
se caso, a CHASER podera ser 
alimentada por uma mini-fonte (ti
p<> "eliminador" ou "conversor") 
de 12V, enquanto que a carga (den
tro dos Li.mites propostos no item 
"CARACTERfSTICAS" ... ) podera 
ser alirnentada por qualquer tensao 
ou corrente, em C.C. ou em C.A., 
dependendo das suas necessida
des... 0 uso inteligente e lucido 
dos contatos reversfveis do rele de 
Safda da CHASER permite vmas 
possibilidades,. inclusive - por 
exemplo - a de s6 desligar a carga 
quando a .. chave secreta" for inse
rida na "fechadw-a", al~m de ou
tras combina~oes interessantes! 

F APRENDENDO 
PRATICANDO I , ELETRONICA 

APE A SUA REVISTA 

KIT CAMARA DE ECO 
E REVERBERACAO 

ELETRONICA 

• CMIARA DE ECO E REVERBERA~AO B.ETRONlcA · Super-Es
pecial , com lntegrados especificos 880 (dotada de controles 
de DELAY, FEED BACK, MIXER, etc.) admitindo varias adap
ta~oes em sistemas de audio domesticos, musicais ea profis
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tala~ao (,wHobbystas avan~ados) . . . . . . . . . . . . . 34.425,00 
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NoBreak 
Prof issional 

( P/ILUMINACAO 
DE EMERGENCIA) 

MODULO NO BREAK PARA "SERVl<;:O PESADO" EM ILUMINACAO 
OE EMERGENCIA (UTILiSSIMO EM IIUrTAS APLICACOES PAOFIS
SIONAIS ... ), INCORPORANDO UM CARREGADOA INTERNO PARA A 
BATERIA (12V) ACESS6RIA, DOIS RAMAIS DE SAiDA (12V x 10A CA
DA ... ) INDEPENOENTES (CAPACIOADE DE 100W POR RAMAL...) 
OPERADOS AUTOMATICAMENTE POR RELE, NO EXATO INSTANTE 
DE UM EVENTUAL BLACK OUT! INCLUI T AMBEM UM CIACUITO MO
NITORADOR DA CONDICAO DE CARGA DA BATERIA ACESS6RIA, E 
TOTAL " PILOTAGEM" POR LEDs, DE TOOAS AS FUNCOES, RAMAIS, 
CONOl(;OES E FUSiVEISI UM M6DULO REALMENTE PROASSIONAL, 
POAEM DE CUSTO E COMPLEXIDADE INFERIORES AOS DE UNIDA· 
DES COMEACIAIS EQUIVALENTES! 

Os profissionais sabem, 
porem muitos dos hobbystas ou 
principiantes talvez ainda desco
nhe"am o significado da expressao 
NO BREAK e do aparelho/disposi
ti vo assim denominado ... Basica
mente, um dispos~tivo de NO 
BREAK ~ um m6dulo de energi
zac;ao auto~tica de cmerg!ncia, 
proJctado de modo a suprir tensao e 
corrente a outro circuito, apa.relho 
ou dispositivo, quando por um mo
tivo qualquer o sistema original de 
energizac;ao de tal aparelho "fa
lhar". A obvia utiliza"ao do NO 
BREAK ~ especialmente dtrecio
nada para aplica"oes onde - pelas 
uas pr6prias caracterfsticas e/ou 

"responsabllidades". o aparelho 
alimentado nio poss.a, sob nenhuma 
h1p6te e, interromper seu funcio
namento devido a um momentaneo 
black out ("queda de for<,a" na re-
de C.A. local, por exemplo ... ). 
Que rem alguma "amostras" ... ? 
Entao, vejamos: 

Numa sala de cirurgia de um 

grande hospital, os m&licos tern um 
paciente sobre a mesa, com o t6rax 
aberto, desenvol vendo uma delica
da cirurgia cardfaca. 0 ambiente e 
o chamado "campo operat6rio", 
estao obviamente sob forte ilumi
na~ao, que pemute aos rn&11co 
uma perfeita visualiza"ao da regiii.o 
onde aplicam ·eus bistun , seus 
grampos, escalpelo , suturadores e 
outras "ferramentas" (roodicos 
chamam "aquilo" de "inc;t:rumen
to ", mas, na verdade, sii.o puras 
"ferramentas" ... ). De repcnte, no 
auge dos trabalhos, a rede C .A. lo
cal "cai" ... J~ pensaram . e a sala, 
naquele delicado momento (o c1-
rurgiao manipulando o bisturi, com 
mao finne e segura, a alguns mil(
metros de um ponto vital do pa
ciente ... ) mergulhasse na mai 
completa escuridao (salas de cirur
gia, por quest6e de hig1ene, esteri
liza~ao e assepsia, simplesmente 
nio l!m janelas ... )? Esse "aciden
te", porem, oao ocorre, pois um 
providencial sistema de NO 

BREAK aciona, numa fnt<,ao de 
segundo, a ilurninac;iio de emergen
cia (alimentada por baterias ou ge
radores permanentemente em stand 
by), mantcndo o campo operat6no 
perfeitamente visfvel ao profiss10-
nais que ali estao, "dissecando" o 
paciente ! M que estamo no (pouco 
agrad~vel, mas consistente ... ) tema, 
devemos lembrar que nao 6 a ilu
milJ89¥> ~ importante nesse tipo de 
momento/trabalho! Tarn~m o 
modemos bio-monitores eletroni
cos, que "sentem" e indtcarn per
manentemente as fun<r6es Yitai do 
paciente durante a cirurgia, nio 
podem parar repentinamente, de
vendo receber automaticamente 
energia altemativa para sua conti
nuidade de funcionarnento, no caso 
de um black out! E tern mais. em 
muitas das opera<;oe · cirurgica 
moclPmas, alguns dos pr6prios 
"mccanismos" vitais do pactente 
sao realizados, provisoriamente, 
extra-corpo, atrav~s de maquimi
rios, bombas pneu~llcas, etc., que 
cxecutam o importantfssimo traba
lho de manter a circula"ao sanguf
nea e eventualmente o pr6prio pro
cesso re pir.at6rio em andamento, 
enquanto os ~dicos fazem os 
·'consertos na nmquina biol6gica"! 
Nada disso pode - obviarnente - pa
rar por uma momentiinea, acidental 
e inesperada queda na energia el~
trica que supre o local, senao, "a
deus paciente" ... 

Num outro exemplo, menos 
dra.rMttco, mas tam~m irnportante 
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para os aspectos da vida modema, 
um sistema de computa~o est.Ii 
processando dados matemAticos 
fundamentais e, num momento em 
que os bytes ainda oio foram segu
ramente depositados num disquete 
(ou outra forma qualquer de memo
riza~o permanente de dados ... ) 
ocorre uma queda na energia C.A. 
do local1 Bye. bye dados, que Jeva
ram meses para serem compilados ... 
Felizmente, is o nlio acontece, pois 
importantes dispositivos de NO 
BREAK se encarregam, instanta
neamente, de suprir ao sistema de 
computa~lio a neces Mia energia 
para que ele sc mantenha em fun
cionamento e para que sua mem6ria 
de dados seja preservada ... ! 

Al6m desses dois exemplos jli 
"cllissicos", existem, certamente, 
dezenas de outras circunst!ncias 
onde um efetivo sistema de NO 
BREAK sera de incontestlivel va
lia, sendo que, em alguns casos, es
se "estepe automAtico de energia" 
~. praticamente, obrigat6rio ... 

Configurada e provada a ex
trema utilidade de tais dispositivos 
e sistemas, o profissional esbarra, 
inevitavelmente, num primeiro 
obstliculo, que 6 o Pffl90, normal
mente exagerado, de qualquer NO 
BREAK, por mais simples que se
ja... A safda 16gica ~ tentru- cons
truir um istema, porem a( aparece 
o outro "galho": os esquemas e 
diagramas disponfveis sao comple
xos, exigem componentes tamMm 
caros (e ~ vezes raros ... ), na prati
ca inviabµizando a "coisa", para 
quern nlio est.Ii a fim de gastar uma 

FZ·500fflA 

CHI-A 

TRAFO. 
2·3A C.A. 

"f~ula" ... SABEMOS <lesses pro
blemas, pois temos recebido um 
grande mtmero de cartas de Leito
res/Hobbystas/Profissionais, enca
recendo a publicac;ao de um projeto 
que suprisse os requisitos de um 
NO BREAK efetivo, porem de 
constru~iio e custo "suportliveis" ... 
Pois bem ! Aqui est.Ii o nosso NO 
BREAK PROFISSIONAL (Pn
LUMlNA~AO DE EMERG~N
CIA), na forma de um projeto mo
dular completo, dot.ado de todas as 
facilidades encontradas apenas em 
unidades comerciais, mas que po
dera ser facilmente construfdo por 
uma fra~ao do p~o normalmente 
atribufdo a dispositivos do genero! 

Notar que, embora original
mente desenvolvido visando apli
cac;ao especffica em TLUMI
NA~AO, o NBP(IE) tamMm pode, 
na grande maioria dos casos, ser 
adaptado para outros sistemas 
emergenciais, gra~s ~ suas Safdas 
em 12 VCC, tenslio jli mais ou me
nos "standartizada" para energi
za930 altemativa, na maioria do 
dispositivos e apare1hos, quaisquer 
que sejarn suas finalidades ! 

Montado a partir apenas de 
componentes comuns, o NBP(IE) 
incorpora um carregador intemo 
que manrem ob condi~ao 6tima 
uma bateria automotiva comum 
( 12V) cuja energia ~. automlitica e 
instantaneamente, entregue pelas 
duas Safdas do m6dulo, em caso de 
black out ("queda") na energia 
C.A. local. Outro dados importan
tes e elucidativos, constam das 

IN 
4004 

6alOOR 
IOw 

33R 
2• 

61RC2 
a:: +8 « 1••·• 
0 + ~ ti) + 40 Cl 

12v 8AT. 
41JJ lw :E"'2" 
215v LEO 

RL·I RL·Z -8 VM 

Fig. l 

"CARACTERfSTICAS ", relacio
nadas a seguir: 

••••• 
CARACTERiSTICAS 

- M6dulo de energizaCrlio de 
emergencia (NO BREAK) espe
cialmente projetado para apli
c~6es em iluminac;ao, porem 
adaptlivel para outras funCr6eS de 
suprimento automlitico de energia, 
na ocorrencia de "quedas" na re
de C.A. local. 

- Alimenta9iio: rede C.A. local, 110 
OU 220V. 

- Safdas operacionais: duas (Ramal 
I e Ramal 2), independentes, mo
nitoradas individualmente por 
LED piloto e fuzfveis de pro
t~lio. Cada uma das duas Safda 
Operacionais apresenta, durante a 
"emergencia", 12 YCC sob cor
rente maxima de lOA. 

- Tempo max.imo de energiza~ao 
das linhas de emergencia: cerca 
de I hora (com bateria automotiva 
de 36 A/h), podendo situar- e em 
maior perlodo, usando-se bateria 
com maior capacidade em A/h. 

- Bateria acess6ria: comum, auto
motiva, 12V., chumbo/licido. 

- Regime de carga da bateria 
acess6ria: aproximadamente I A, 
com limitac;ao automAtica imposta 
por resistores de alta dissipa~ao. 

- Potencia de Safda: lOOW por Ra
mal (200W total). Potencia de pi
co (mlixima ab oluta instant§.nea) 
120W por Ramal (240W total). 

- Monitorac;lio do estado da bateria 

,----,----1t-<;>" ,L,-0-..... -----1+ 

NA 

RAMALZ 

"LED 
'AM 

"BAT 8AIXA" 

COMUM 
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acess6ria: por circuito especffico 
e indica<.ao a LED que, durante a 
"Emergencia", acendera quando 
a bateria se aproximar da 
ex.austiio da sua carga, "dando 
tempo" para o paralelarnento de 
urna segunda bateria, se for o ca
so. 

- Controles, monitores e acessos: 
chave "liga-desliga" de potencia 
(controla tanto a alirnenta<;iio 
C.A. normal do pr6prio NBP(IE) 
quanto as Safdas dos Ramais de 
"Emergencia" - Chave de tensao 
(110-220) - LEDs monitorando 
todas as func;oes e situa<;oes: um 
para "CARGA", um para "E
MERGENCIA", e t:res, indepen
dentes, monitorando individual
rnente os fusfveis de prote<;ao ( re
de, Ramal 1 e Ramal 2). 

••••• 
OCIRCUITO 

0 esquema do NBP(IE) - fig. 
l - mostra que o circuito e funda
mentalmente simples, baseado em 
componentes e conceitos comuns •.. 
Logo na Entrada temos um trans
fonnador de fo~a. cuJo prim4rio 
aceita, sob o conveniente chavea
mento, tensoes de rede de 110 ou 
220V. Esse prirnruio e protegido 
por fusfvel (500mA) e o pr6prio 
fusfvel e monitorado pelo simples 
arranjo/serie fonnado pelo LED 
VM "REDE", diodo 1 N4004 e re
sistor de 22K x 2W (enquanto o 
fusfvel permanecer fntegro, o LED 
fica apagado - "queimando-se" o 
tal fusfvel, o LED acende, indican
do o fato ... ). Como o regime de 
carga proporcionado A bateria 
acess6ria e relativarnente lento 
(Corrente em tomo de lA ... ), nao 
existe a necessidade de se usar um 
"baita" trafo: uma unidade com se>
cuudirio para 2 OU 3 amperes, dara 
con ta do trabalho ... 

0 ~o do trafo apre
senta 15-0-15 volts, sob a corrente 
de 2 ou 3A. Um par de diodos "pe
sados" (I N5406) retifica a C.A., 
transformando-a em C.C. pulsatil. 
Uma pequena parte dessa C.C. e 
"desviada" (via diodo 1N4004) pa
ra acionar o LED indicador de 
"CARGA" (LED VD), via resis
tor/limitador de 680R. Um capaci
tor eletroUtico "modesto" (47u) 

suaviza essa C.C. pulsada, "alisan
do-a" de forma suficiente para a 
energiza<;ao de dois reles comuns, 
com bobina para 12V e contatos de 
Safda para lOA (G1RC2 ou equiva
lentes ... ). Como, porem, a tensao 
real presente nesse ramo do circuito 
e mais alta do que a requerida pelos 
reles, o conjunto formado por outro 
diodo I N4004, resistor de 33R x 
SW e diodo zeoerpara 12V x lW, 
dimensiona e regula a energia des
tinada aos reles RLl e RL2. No
tem, portanto, que enquanto houver 
tensao nas redes C.A. local, RLl e 
RL2 permanecerao energizados. 
Nessa circunstancia, a bateria ex
tema, conetada aos pontos + B e 
-B, recebe via contatos "C" e 
"NA' de RLl, uma carga constan
te, pre-dirnensionada pelo conjun
to/paralelo de resistores de I OOR x 
IOW (sao 6 resistores), que, na pra
tica, funcionarn como um unico 
componente "medindo" 16,66 
ohms e capaz de dissipar ate 60W ... 
A razao de serem usados os 6 resis
tores, e nao apenas um de 16 ohms 
x 60W e que tais para.metros, numa 
unica pec;a, alem de concentrarem 
desfavoravelmente o calor natural
mente dissipado em opera<;ao, re
dundariam num componente do ta
manho de uma banana! 

Entiio, em situa<;iio normal (e-
nergia C.A. pn:scme ... ) a bateria 
acess6ria recebe, constantemente, 
uma carga leota sob corrente apro
x~ada de IA, suficiente para 
mante-la "tinindo", porem insufi
ciente para danificii-la por sobre
carga, em qualquer circunstancia ... 
Alem disso, pela pr6pria presenc;a 
dos diodos retificadores "pesados", 
assim que a bateria acess6ria atinge 
uma tensao nominal de pouco mais 
de 14V (que ~ o real limite superior 
de cargas, para as baterias de 
chumbo/acido ... ), as junc;oes PN 
d&queles diodos sao bloqueadas por 
polarizac;ao inversa, ocasionando 
uma automatica limitac;ao protetora 
A carga ! 0 sistema, embora sim
ples, fuociona a con ten to ... 

Agora, ocorrendo uma "para
da" na C.A. local, os dois reles se 
desarmam imediatamente, fazendo 
com que o contato "C" de RL I 
"encoste" no seu contato "NF" e, 
simultaneamente, com que o conta
to "C" de RL2 tambem "encoste" 
no respectivo contato "NF". Isso 

promove, numa fra~o de segundo, 
o desligamento da bateria acess6ria 
do ramo circuital encarregado da 
"carga" Ua explicado ... ) e o seu 
auto~tico "ligamento" aos Ra
mais l e 2 de Safda Operacional ! 0 
LED VD-''CARGA", obviamente, 
apaga, en9uanto que o LED-VM 
"EMERGENOA", instantanea
mente acende, protegido pelo seu 
resistor de 680R. As cargas (ilumi
nadores) de emergencia sao acio
nadas via Ramais I e 2, enquanto 
que os LEDs monitores dos dois 
Ramais (LED VM-Rl e LED 
VM-R2) perrnanecem apagados ... 
Se ocorrer um "curto" ou sobre
carga em algum dos Ramais, que 
ocasione o rompimento do respec
tivo fusfvel, o correspondente LED 
(protegido pelo resistor de 470R) 
i.mediatarnente acendera, delatando 
o fato ... 

Observem ainda que, na linha 
"mestra" de energizac;ao de 
emergencia do Ramal 2 temos, 
alem da inse~ao do LED VM mo
nitor de "EMERGENCIA ", a apli
cac;ao de um pequcno e eficaz cir
cuito de mortltorac;ao da teosio pre
sente na bateria acess6ria. Este ar
ran jo fonnado pelos dois trans{sto
res BC548, diodo zener de 9V 1, 
resistores de 4K7, lK, 5K6 e 470R 
(mais o LED AM indicador final de 
"BATERlA BAIXA" ... ) mantem o 
LED AM apagado, enquanto a ba
teria se apresentar (na energiza<;ao 
de "EMERGENCIA" com tensao 
igual ou superior a IOV, aprox.irna
damente. .. Com a natural descarga 
da dita bateria, contudo, assim que 
a sua tensao real cair abaixo de tal 
valor/limite, o LED AM acende, 
indicando o fato e permitindo que 
um eventual operador do sistema 
"paralele" outra bateria (esta pre
viamente carregada, e claro ... ) e re
tire a bateria acess6ria original, 
num procedimento que mant~m, 
inintenuptamente, os dois Ramais 
de Safda sob constante energi
zac;ao ... 

Pelas pr6prias caracterfsticas 
inerentes As baterias automotivas 
comuns, a corrente limite nos dois 
Ramais Operacionais situa-se em 
tomo de lOA (valor para o qual os 
fusfveis de protec;ao estao dimen
sionados ... ), totalizando, sob ope
rac;ao plena, 20A, regime que uma 
bateria "aguenta" por cerca de 1 
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hora. 
A total monitora<rao de todos 

os bloco e fum;oes do circuito, 
atrav~s do convenientes LEDs pi
lotos, permitira ao eventual opera
dor acompanhar com precisao 
quaJquer problema que surja, com 
tempo de corrigir ou remediar a s1-
tua<rao. 0 duplo dimen ionamento 
da saJda de energia de emergenc1a, 
al~m de permitir o uso de reles me
nores e mais baratos (um rele com 
parametros originais de 20A ~ um 
verdadeiro "trambolho", de pre<ro 
assustador ... ), propocciona a segu
ran'ra extra de, no caso de "quei
ma" do fusfvel de um dos Ramais, 
o "outro" continua o seu trabalho, 
sem problemas, fator que, em di
versas aplica~oes sera altamente 
favoravel. 

••••• 
OS COMPONENTES 

Todo o projeto do NBP(IE) 
foi cuidadosamente estudado pa
ra nio incluir componentes "diff
cies" ou caros demais. Assim, pra
ticamente todas as ~as necessl1-
rias podem ser facilmente obtidas 
na maioria dos bons varejistas. 0 
Leitor/Hobbysta/Profissional deve 
observar que os transfstores, diodos 
(inclusive os u:ners ... ) e mesmo os 
reles, adm.item certas equivalencias 
(respeitados seus para.metros el~tri
cos e suas disposi<r6es de pina
gem ... ). Especificamente quanto ao 
transfonnador, recomendamos que 
o componente nao seja muito "fra
cote" (2 ou 3A, no mfnimo ... ). 
Quern preferir uma carga mais "ra
pida" no NBP(IE) podera, inclusi
ve, usar trafo ainda mais "potente" 
(para 5A ou mais), o que, porem, 
exigira a modifica<rao dos valores 
da "bateria" de re istore de alta 
dissipa~o (detalhes mais adian
te ... ) 

0 importante mesmo ~ carac
terizar-se muito bem, de infcio, o 
terminais e identifica~oes (polari
dades, c6digos, etc.) dos principais 
componentes, se for preciso, com o 
auxflio do TABELAO (es~ sempre 
"IA", nas primeiras pl1ginas da Re
vi ta ... ). Notar que sao vl1rios o 
componentes polarizados, que nao 
podem sob hip6tese alguma serem 
ligados "invertidos" ao circuito ... ! 

Um "truque" que sempre re
comendamo aos Leitore /Hobbys-

I LIST A DE PECAS I 
• 2 - T rans{stores BC548 OU mo de 20A x 250V 

equivalentes 
• l - Diodo zeocr para 12V x 

lW 
• 1 - Diodo ZCDe£ para 9V l x 

0,5W 
• 2 - Diodos l N5406 ou equiva

lentes (mfnimo 50V x SA) 
• 3 - Diodos lN4004 ou equiva

lente 
• 4 - LEDs vennelhos, redon

dos, 5 mm 
• I - LED verde, redondo, 5 mm 
• 1 - LED amarelo, redondo, 5 

mm 
• 2 - Reles com bobina para 12 

VCC e contatos para lOA 
(I reversfvel) tipo G 1RC2 
("Metaltex") ou equivalen
tes 

• I - Transformador de for~ 
com primuio para 
O-ll0-220Y e sccWldm:io 
para 15-0-15V X 2 ou 3A 

• I - Resistor 33R x 5W (A
TEN<;;AO a dissipa<rao) 

• 6 - Resi tores IOOR x IOW 
(A TEN<;AO a dissipa~o) 

• 3 - Resi tores 470R x l/4W 
• 2 - Resistores 680R x l/4W 
• 1 - Resistor lK x 1/4W 
• 1 - Resistor 4K7 x l/4W 
• 1 - Resistor 5K6 x l/4W 
• 1 - Resistor 22K x 2W (A

TEN<;;AO a djssipa~ao) 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 47u 

x 25V 
• 1 - Chave de tensao 

(" 110-220") H-H standart 
• l - Chave "pesada" (alavanca 

ou "bolota") de 2 polos x 
2 posi<r6es, para um mfni-

tas (e que pode prevenir frusta<t6es 
e ate prejufzos ... ) e primeiro fazer 
um levantamento, nas Lojas locais, 
quanto a di ponibiJidade e p~o de 
todas a pe<ra , para s6 eotio (de
poi de obtida a certeza de que tu
do ~ disponfvel e o custo total ~ 
"suportl1vel" ... ) fazer as reais aqui
si~oe . 

••••• 
AMONTAGEM 

Nao ~ preci. o aqui explicar 
que o NB P(IE) nio ~ uma monta
gem especffica para iniciantes ab
oluto , ou me mo para amadores 

• 3 - Suportes de fus{vel, tipo 
"de painel" 

• 1 - Fusfvel de 500mA 
• 2 - Fus(veis de IOA 
• I - "Rabicho" para "servi~o 

pesado" (20A x 250V) -
fio gros o. 

• 2 - Pares de segmentos de co
netores parafus4veis, tipo 
"Sindal" graode (servi~o 
"pesado") 

• 1 - Placa de Circuito lmpresso 
especffica para a montagem 
(16,5 x 11,2 cm.) 

• - 2 metros de cabo isolado 
"pesado" (n!! A WG 10 -
2,5 mm) 

• - Fio e solda para as liga~oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa metl11ica refo~ada 
para abrigar o conjunto 
(melhor se for dotada de 
al~a ... ), com medidas com
patfveis (em tomo de 20 x 
20 x 20 cm., dependendo 
muito do real tamanho do 
transformador uti lizado). 
Eventualmente o montador 
podera adotar um container 
bem maior, capaz de abri
gar tamMm a pr6pria bate
ria acess6ria. 

• 6 - Soquetes (Tih6ses) para os 
LEDs monitores/pilotos 

• 4 - P~s de borracha para o 
cootaiocc 

• - Caracteres adesivos, de
calcl1veis ou transferfveis, 
para marca~ao extema de 
controles, pilos e aces os. 

sem muita prlitica ... E, sun, um pro
jeto dirigido para o Hobbysta avan
~do, ou para o T~cnico, instalador 
profissional. Assim, nao "mastiga
remos" muito (como seria o cbstu
meiro ... ) as presentes lnstru<r6es, 
indo diretamente aos pontos ... 

O primeiro passo ~ a confe~ao 
da placa de Circuito lmpresso es
pecffica, cujo Jay out es~ na fig. 2 
(tarr~nho natural, basta copiar dire
tamente ... ). Aquelas "baita" pistas 
cobreadas que ocorrem em alguns 
cam.inhos do circuito destinam-se a 
passagem das correntes "bravas", 
necessl1rias a carga da bateria e a 
sua descarga atrav~ dos dois Ra-
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mais de Safda do NBP(IE). Jli os 
!-etores do circuito que trabalham 
nonnalmente sob corrente fraca ou 
moderada, usam pistas em larguras 
convencionais (estreitas). Na con
fecc;ao da placa, observar que em 
todas as ilhas mais avantajadas, a 
furac;ao central devera ser feita em 
diametro compatfvel com fios ou 
tenninais naturalmente mais gros
sos (2 ou 2,5 mm de didmetro). 
Uma fonna, contudo, de niio se efe
tuar furos mu1to "taludos" no Im
presso, ~ simplesmente usar, nas 
conexoes "pe ada ", tenninais tipo 
"espadinha" , estes ligados e sol
dados A placa e recebendo, no seu 
ilh6s superior (na parte ma.is larga 
da "espada") as conexoes soldadas 
dos fios de grosso calibre ... 

Na fig. 3 temos o "chapea
do", ou seja: a placa vista pelo seu 
lado oao cobreado, com todas as 
principais ~as colocadas, identi
ficadas (quanto a valores, c6digos, 
polaridades, etc.). Observar princi
palmente o posicionamento dos 
componentes polarizados (tran fsto-

res, diodos e capacitor eletrolftJco). 
Atenc;iio tambem aos valores dos 
resistores, em fun9ao das posic;6es 
que ocupam na placa. Aquela "es
cadinha' fonnada pelos resistores 
de alta dissipac;ao (6 x lOOR x 
I OW) deve ser posicionada de mo
do que o "corpo" dos resistores 
nao fique repousando diretamente 
sobre a superffcie da placa, sendo 
convemente um afastamento mfni
mo de aproximadamente 0,5 cm., 
de modo que o calor naturalmente 
emanado desses componentes tenha 
como fluir e dissipar-se. Observar, 
ainda na fig. 3, a codificac;ao ado
tada para demarcar as ilhas perif~ 
ricas (em tomo das bordas da pla
ca), destinadas As conexoes exter
nas. 

Lembramos que todos os con
selhos e "dicas" mostradas nas 
INSTRU<;OES GERAT PARA 
AS MONT A GENS (!unto ao TA
BELAO ... ) devem ser seguidos 
com precisiio, garantindo exito na 
montagem. 

A fig. 4 mostra com detalhes 

10• 

L[O LID ~AL ~Me 

as tais conexoes extemas. nas quais 
o Leitor devera dedicar especial 
aten9ao As identifica96es (e cores) 
dos LEDs e seus tenninais, polari
dades dos diverso aces OS, co
nexoes do transfonnador 1: das cha
ves, pontos de Jigac;ao dos suportes 
de fusfveis, etc. Observar que mui
tas das conex6es estao claramente 
mdicadas com fios "taludos ". jii 
que por elas circulara substancial 
corrente, nao podendo entao serem 
feitas com simples "cabmhos". 

Notar, ainda na fig. 4, que 
embora todos os LEDs pilotos/mo
nitores estejam (por razoes de siin
plifica9ao do desenho e clareza do 
entendimento ... ) ligados diretamen
te A placa, na verdade, na monta
gem/instala~iio definitiva esses in
dicadores poderao ser ligado A 
placa "remotamente", via pares de 
fios finos, que facilitariio a insta
lac;ao do dito LED nos paim!is 
do eventual container utilizado para 
abrigar o circuito. Quanto As de
mais fia96es, lembramos que os 
comprimentos devem sempre si-
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tuar-se no sufic:ieute (nem tao Ion-
gos que possam "embananar" a 
propria instala~o. nem tao curtos 
que venham a dificultar a acomo
da1yao do ci.rcuito na caixa escolhi
da ... ). 

• •••• 
A CAIXA • 0 USO 

Um clispositivo como o NBP 
(IE), pelas pr6prias condi<;oes 
de utiliza<;ao, requer uma prote9ao 
(caixa) razoavelmente forte. Assirn, 
sugerimos ao Leitor/Hobbysta que 
procure utilizar um container me~
lico, guiando-se pelas indica<;oes 
dadas na fig. 5, na qual temofo deta
lhes tanto da parte frontal da caixa, 
quanto da sua traseira... E certo 
que a coloca930 exata de cada con
trole, indicador ou acesso, pode va
riar com rela930 hs sugestoes da fi
gura, porem o arranjo mostrado nos 
parece o mais 16gico, elegante e 
pratico ... Not.em ainda que (con
forme mencionado no it.em OP
CIONAIS/DIVERSOS da LIST A 
DE PE<;AS ... ) t poss(vel tarn~m 
dimensionar um oootaioec que pos
sa abrigar, al~m do circuito em sf, a 
bateria acess6ria, num comparti
mento traseiro ou lateral de f~cil 
acesso... Entretanto, na configu
ra<;ao mais simples e direta, taJ ba
teria ficara mesmo fora da caixa, 
Iigada ao NBP(IE) via par de cabos 
polarizados e "taludos', aos termi
nais " + Be -B/l2V". 

Para quern e "do ramo", a uti
Jiza9ao do NBP(IE) nao apresen
tara "segredos" ou dificuldades. 
Entretanto, para esclarecimento dos 
que nao tern muita pratica no as
sunto, as figuras 6 e 7 dao alguns 
detalhes e sugestoes viilidas ... No 
primeiro caso ( utiliza9ao estrita
mente para ILUMINA<;AO DE 
EMERGENCIA) cada Ramal de 
Safda do NBP(IE) podera energizar 
ate 5 lampadas incandescentes 
(12 V) com potencia de l 5 a 20W 
cada. Notar que podem, entao, tota
lizar-se l O lampadas, quantidade 
normalmente suficiente para ilumi
nar emergencialmente diversos 
pontos ou locais estrat~gico . Se 
as lampadas forem do tipo hal6ge
no, com retletore apropriado , a 
intensidade da ilumina1yao obtida 
podera ser facilmente "concentra-
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da" sobre detenninado ponto, onde 
eventualmente se nece site de mui
ta luz, pennanentemente. 

Quern preferir usar, na ilumi
nac;ao de emergencia, Himpadas 
Ouorescentes, podera recorrer a 
conversores especfficos (fig. 7) que 
pennitirao acionar a~ 3 lampadas 
de 20W muimos cada, em cada um 
do do1s Ramai (pode ser experi
mentado o CONVERSOR mostrado 
em APE n!? 20, sob o "nome" de 
C-12/110-220 ... ). 

Na verdade, desde que os 
parametros e limites do NBP(lE) 
nao sejam ultrapassados, muitas ou
tras aplicac;6es emergenciais prati
cas poderao ser inplementadas, in
clusive - por exemplo - na manu
tenc;iio da energizac;ao de dispo iti
vos ou circuitos eletro/eletronicos 
diver os, que em seu "amago" tra
balhem ob 12 VCC (embora, gra
c;as ~s suas eventuais fontes inter
nas, "puxem" normalmente energia 
de uma tornada de C.A., 110 ou 
220V ... ). E o caso de alannes, sis
temas de computac;iio, dispositivos 
de seguranc;a, controle ou sinali
zac;ao importantes, etc. 

0 l.eitor/Hobbysta/Profissio
nal encontrara, com facilidade, 
muitos "caminhos" aplicativos para 
o NBP(IE), al~m das utilizac;6es 
mais 6bvias e diretas, em simples 
iluminac;ao emergencial... Em al
gun casos espec!ficos pode verifi
car-se necessmia a interveniencia 
de m6du1os "zenados" de con
versao, de modo a "trazer" o 12 
VCC para - por exemplo - 9 VCC 
ou 5 VCC, dependendo das neces
sidades reais do equipamento/cir
cuito cuja energizac;ao se pretenda 
garantir contra o eventuais black 
outs... E s6 por a imaginac;lio e a 
criatividade para funcionar, que 
Voces achariio "mil" adaptac;oes 
poss(vei 1 

••••• 
Uma vez ocorrida uma "e

mergencia", com a utilizac;ao real 
da energia fomecida pela bateria 
acess6ria do NBP(IE), ces ada a si
ruac;ao anomala, o m6dulo automa
ticamente desliga seus Ramais de 
Safda, e passa a novamente carre
gar a dita bateria ... Como o regime 
de carga ~ um tanto lento (mesmo 
porque com isso se garante uma 

boa vida lltil a bateria ... ), se a des
carga foi muito pronunciada, pode 
levar um tempo consideravel, para 
que tudo reassuma a condic;ao ideal 
de "plantao" ... Entretanto, consi
derando que "emergencias" sao es
tatisticamente raras (senlio niio se
riam "emergencias" ... ), sempre ha
vera tempo suficiente, entre duas 
solicitac;oes reais ao NBP(fE) para 
que a carga da bateria se recompo
nha convenientemente ... 

Contudo, quern quiser um re
gime mrus rapido de "recarga" da 
bateria acess6ria, poder6 adotar as 
seguintes modificac;6es simples: 

- Sub tituir o transformador de for
c;a originalmente relacionado na 
LISTA DE PE(AS, por um com 
secund6rio de 15-0-15Y x 5 ou 6 
amperes. 

- Trocar os 6 resistores "pesados" 
originais, por outros, com valor 
de 47R cada, para lOW. 

Com tais providencias, sem 
outras modificac;oes, dobra-se o re
gime de corrente no penodo de 
"carga" da bateria, resultando num 
tempo de "recomposic;lio" equiva
lente aproximadamente ~ metade 
daquele necessmio com os compo
nentes originalmente dimensiona
dos. A emana~lio de calor pelo con
junto de re istores, sera, contudo, 
tamb6m incrementada, devendo taJ 
fator ser levado em considera~o, 
providenciando-se boa ventilac;ao 
para a placa, al~m de um conve
niente distanciamento dos pr6prios 
resistores com rela9ao ao Jmpresso. 
Paga-se um prec;o por e sa "acele
rac;lio" no regime de carga: a vida 
lltil da bateria pode (se esta nao for 
de 6tima qualidade ... ) ser encurta
da ... 

P"ara finalizar, embora em to
dos os itens explicativos tenhamos 
mencionado sempre o uso de bate
rias automotivas comuns (chumbo
:icido), nada impede que, em utili
zac;oes mais sofisticadas ou que 
exijam um n(vel superior de con
fiabilidade e durabilidade, sejam 
aplicadas baterias especiais, "sela
das" de alto rendirnento (bem mais 
caras, entretanto, do que as con
vencionais), guardados os demais 
parametros e limites inerentes ao 
ci.rcuito. 

••••• 
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\ SE VOCE QUER 
\~PRENDER ELETRONICA 

NAS HORAS VAGAS E 
CANSOU DE PROCURAR, 

ESCREVA PARA A 

E SIMPLESMENTE A MELHOR ESCOLA 
DE ENS/NO A DIST.A NC/A DO PAiS 

EIS OS CURSOS : 
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R Clemenre Alvares 247 Sao Paulo SP ~N 
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Ende,eco. __ •••.•••••••••••••• - - - - • • • • • • -

C,dade •• _______ • _______ ••• CEP _ ••••• _ 

Cutso ______ • ___ • ______ ••• _____ • _. _ 



Super-Barreira 
de Seguranc;a 

(INFRA- VERMELHO) 

COMPLETO SISTEMA OPTO-ELETRONICO PARA BARREIRA DE SE· 
GURANCA EM INFRA-VERMELHO, USANDO M6DULOS ESPEciFI
COS DE AL TO RENDIMENTO, NA EMISSAO E RECEP<;AO DO FEIXE 
(0 ALCANCE OU EXTENSAO DA BARREIRA PODEM CHEGAR A SO 
METROS!) E UM CIRCUITO ELETRONICO TAMBEM ESPECIALMENTE 
PAOJETADO QUE INCLUI PODEROSA SIRENE TEMPORIZADORA (4 
MINUTOS • TEMPO MODIFICP. VEL ... ), ALIMENT A<;AO PELA C.A. LO· 
CAL OU BATERIA DE 12V (CHAVEAMENTO AUTOMATICO PELO 
CIRCUITO, NO CASO DE BLACK OUT ... ) E CARREGADOR INTERNO 
AUTOMATICO, PARA A BATERIA ACESSORIA! VERDADEIRA "CEN
TRAL INTELIGENTE", PARA A ENERGIZA<;AO, MONITORAMfNTO E 
DISPARO DE ALARME SONORO EM ACOPLAMENTO A QUANTA$ 
BARREIRA$ FOREM NECESSARIAS! 

A PE J~ incursionou varias ve
zes pelos domfnios do lnfra-Vemie
lho, notadamente nas suas apli
cac;oes de seguran<;a e controle (o 
Leitor a fduo, que tern toda a co
lec;iio da Revi ta, p<Xle consultar 
seus exemplares e verificar quanta 
co1sa j~ fo1 mostrada, na area ... ). 
Os dispo itivos opt~letr6mcos 
que trabaJham com radta<;ao no es
pectro nii.o visfvel (infra-vermelho) 
sao - verdadeiramente - de apli
ca<;ii.o pratica muito f~cil, pclo me
nos no que diz respeico ~ parte pu
ramente eletronica dos sistemas, j:.i 
que LEDs (ernissores) lnfra-Verme
lhos e foto-transfstores ou foto-dio
do. (receptores) tam~m especffi
cos, sii.o comuns, pequenos, nao 
muito caros e de f~cil implemen
tac;ao CJJ"CUitaJ ... 

Permanece, porem, um pe
queno "galho": a parte 6tica! Na 
tentativa vlilida de otimizar ou 
aperfeic;oar os sistemas, por taJ an
gulo, o Hobbysta frequentemente 

se depara com ob ~culo de d1ffcil 
transposi<;ao: lentes, refletores, fit
tros especiai , etc., nao sao muito 
f:keis de obter e - quando encon
trados - costurnam ser comerciaJi
zados por pre<;o relativamentc 
"salgados" ... A partir <lesses pro
blemas, o Hobbysta/Construtor 
acaba por confonnar-se com aJcan
ces ou sen ib1hdades mat restritos 
( ncmnalmente hmitados "l uma de
zena de metro , sob circunstancias 
favoraveis . . J. improvisando iste
mas 6ticos rudimentares e que, ob
viamente, nao permitem extrair dos 
componentes opto-eletronicos in
fra-vermelhos o m:iximo das suas 
potencialidades. 

Felizmente, fabricantes na
cionais, empreendedores, J~ come
~aram a trabalhar mais intensamen
te na lirea, e agora o Hobbysta po
de encontrar, j~ com certa facilida
de, m6dulos opt~letronicos e -
pecfficos, cuia quaJidade e desem
penho pouco ou nada fica devendo 

a dispos1tivos import.ados equiva
lentes e que ( a partir de um 6bvio 
custo aclicionaJ, porem nao exage
rado, pela valia ... ) permitem a im
plementac;ao de sistemas de segu
ran<;a ba,;tante avanc;ados. scnsfveis 
e eficientes! 

Foi juo::tamente va!endo-se de 
dois m6dulos desse tipo, produ7i
dos no Brasil pela "Decibel'', sob a 
cod! fica<;:io "D-15 ", cod i go de 
modelo "IRD-50", que a Equipe de 
Labomt6rio de APE produziu um 
completo sistema de barreira de se
guranc;a opto-eletronica, que inclui 
praticamente tudo o que se veriti
cara neces ~o numa mstala9ao de 
seguranc;a desse genero! A '> PER 
BARREIRA DE SEGURA <; ·\ -
INFRA-VERMELHO (SL B \R, 
para simplificar ... ) con:titui, em 
essencia. numa central eletr6nica 
"inteligente" e "provedor:.1", pro
porcionando todo o hardware para: 
- Energizar dirctamente quantos 

m6dulos emissores de barrc1m se
jam necessarios, fazendo o mesmo 
com os m6dulos rcceptorcs. 

- Detetar o chaveamento efetuado 
pelos m6dulos receptores, quando 
de um eventual "rompimento" da 
respectiva barreira, interpretar o 
fato e disparar, imcdiatamente, 
uma poderosa sirene em manites
tac;:ao intermitente e temporizada 
(cerca de 800 HL. modulados a 
2,5 Hz, durance aproximadamente 
4 minutos - lodos e se · rltmos e 
tempos fac1lmente modific:.iveis 
pelo montador, se desejado). 
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- "Puxar" a alimenta~o geral para 
o sistema diretamente da C.A. lo
cal (110 ou 220V) e automatizar a 
entrada no sistema de uma bateria 
(12V) de oo break (para que nun
ca haja Lapsos na seguranc;a, 
mesmo na ocorrencia de eventuais 
black outs. .. ). 

- Manter sob carga constante a ba
teria de DO break. de modo que 
ela esteja sempre em prontas con
dic;oes de "assumir" a energi
za~o auto~tica do sistema, nos 
ditos eveotuais black outs. 

Enfim, tudo pensado, projeta
do e dimensionado para, com um 
wlioo SUBAR, ma.is quantos pares 
de m6dulos opto-eletronicos infra
vennelhos (emissor/receptor) se 
queira, obter um sistema completo, 
seguro, eficiente, sensfvel e bast.an
te confi~vel, capaz de monitorar in
trusoes em gnmdes mas OU ex
tensoes! 

Embora direcionado mais para 
os Leitores j~ "profissionalizados", 
que trabalham como t&:nicos e/ou 
instaladores, devido A inerente sim
plicidade geral da SUBAR, o ar
ranjo nao oferecera dificuldades 
mesmo a Hobbystas e iniciantes, 
desde que se proponham a "ler" 
(de verdade ... ) todas as Instruc;oes 
aqui contidas, observar atentamente 
nc: rli~grnmas e figuras e cumprir, 
rigorosamente, com todas as reco
mendac;oes (sempre "mastigadi
nhas", como 6 nonna em APE ... ) 
dadas no presente artigo. 

••••• 
CARACTERiSTICAS 

- M6dulo central de comando, 
energizac;ao e sen oreamento ele
tronico para implementac;ao de 
sistemas de barreiras em infra
vennelhos de seguranc;a contra 
penetrac;oes e intrusoes. 

- Sensoreamento: por pares de m6-
dulos opto-eletr6nico e pecffico 
(emissor/receptor) que j~ incluem, 
lacrados em seus ooota.iners, as 
Jentes, refletores, filtros, etc., 
otimizando o alcance e ensibili
dade do sistema. 

- Quantidade de sen ores/barreiras: 
sem nenhum problema, a SUBAR 
podera trabalhar com grande 
quantidade de barreiras (ate lO, 

ou mesmo mais!), simultaneamen
te monitoradas. 

- Alimenta9ao: pela C.A. local (1 LO 
ou 220V) e por bateria acess6ria 
de DO break (de auto ou moto, 
12V, comum ... ). 

- No break/carregador: a alimen
ta9ao de todo o sistema (circuito e 
barreiras) 6 automaticamente cha
veada para a bateria acess6ria, em 
caso de black out (queda ou inter
ru~ao da energia na rede C.A. 
local). Um sistema intemo de car
ga canst.ante, mantem a bateria 
acess6ria sempre em prontidao 
para ta) eventualidade. 

- Link de Entrada para a barreiras 
- tipo Normalmente Fechado, 
compatfvel, portanto com outros 
eventuais sistemas, ativos ou pas
sivos, de sen oreamento remoto 
(conjunto Reed/Ima, por exem
plo ... ). 

- Lioha de Alimeo~ para as 
barreiras - dentro das especifi
ca96es "standartizadas" para 
equipamento de alarme e segu
rarn;a, em 12 VCC, sob corrente 
disponfvel de at~ LA (sem preju{
zo da demanda intema da pr6pria 
SUBAR ... ). 

- Sirene inlema: IOW (pico), em 
800 Hz, moclulado (intermitente) 
sob 2,5 Hz. A SUBAR apresenta 
sa1<ta direm para alto-falante ou 
projetor de som (4 a 8 ohms -
IOW). 

- Temporizac;ao do disparo da sire
ne intema: cerca de 4 minutos, 
com retomo auto~tico ao 
"plantao" (stand by). Tempos, 
frequencias e modula96es sao fa
cilmente alteraveis, pela modifi
cac;ao simples dos valores de al
guns componentes - VER TEX
TO. 

- Sistema de reset autom:itico no 
"ligamento": previne o disparo 
"falso" no inst.ante em que se liga 
o istema, atrav6s da sua chave 
geral. 

- Protec;ao contra transientes ou 
disparos acidentais: muito boa, 
por rede mtema de filtragem e 
elimina9ao de interferencias. 

- Alcance das barreiras: segundo 
parfunetros do fabricante dos m6-
dulos especfficos de erni sao/re
cepc;ao, sob condi96es ideais o al
cance pode chegar a 50 metros. 
Em itua~oes "m6dias" de utili
zac;ao, pode ser esperado um 

range de 15 a 20 metros. 

••••• 
0 CIRCUITO 

0 diagrama esquematico do 
m6dulo central da SUBAR, esta na 
fig. 1, e nao tern nadinha de com
plicado ... Praticamente toda a parte 
16gica e ativa do circuito 6 execu
tada por um par de Integrados 
4001, da conhecida ( e barata ... ) 
famflia digital C.MOS, mais dois 
transfstores tambem de uso corren
te. 

lnicialmente, um gate do pri
meiro 4001 (pino 1-2-3) atua co
mo sensfvel chave eletr6nica, tendo 
sua entrada (pinos 1-2) nonnalmen
te polarizada em nfvel digital "al
to", desde que os terminais do link 
de sensoreamento (C-NF) estejam 
eletricamente "curt~ircuitados" 
(essa 6 a condi9ao normal, ou de 
stand by da barreira OU barreiras 
acopladas ... ), via resistor de pro
te~ao de l0K, mais o de lK (que 
pre-dimensiona a impedancia natu
ral do link. aumentando-a artifi
cialmente para evitar interfer!n
cias ... ). Nessa condic;ao, a safda do 
gale (pino 3) pennanece baixa. 
Ocorrendo, porem, uma "ruptura" 
no link de sensores, a entrada do 
dito gate, agora polarizada A "ter
ra" pelo resi tor de lM, assume es
t.ado "baixo", colocando sua safda 
em "alto" (devido A func;ao simples 
inversora executada pelo ~ ... ). 

Esse estado "alto" 6, em se
guida, obrigado a atravessar um 
"filtro" em "T", fonnado pelos re
sistores de lO0K e lOK, mais o ca
pacitor de 100n, cuJa canst.ante de 
tempo proibe o transito de fen6me
nos com durac;ao menor do que 
aproximaclamente l/ 10 de segundo, 
constituindo assim uma segunda e 
muito importante rede de protec;ao 
contra transientes e interferencias. 
Satisfeita a temporizac;ao da rede 
anti-transiente, o est.ado "alto" 6 
entao aplicado A entrada de "gati
lho" de um MONOESTAVEL for
mando pelos dois gates seguinte 
do mesmo 4001 (pinos 11-12-13 e 
8-9- IO), cu Jo perfodo e pre-deter
rninado pelo capacitor de 220u e 
resistor da I M5 (aproximadamente 
I segundo por microfarad, resul
tando em cerca de 4 minutos ... ). 
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Notar, entretanto, que uma 
segunda entrada de controle do 
mesmo MONOEST A YEL (pino 8) 
6 tambem acoplada (via resistor de 
lOK) a uma outra mini-rede de 
temporizac;ao, destinada a IC8dal" 
automaticarnente o conjunto, no 
momento em que a SUBAR 6 liga
da... Esse resetamcnto mantem o 
MONOESTA. VEL "amarrado" por 
cerca de meio segundo, dando tem
po para que tudo se estabilize no 
circuito e tambem nos m6dulos op
to-eletronicos acoplados, evitando 
um disparo "falso" no "ligamento" 
(coisa muito comum em sistemas de 
alanne) . 

Durante todo o perfodo do 
MONO EST A EL, ua safda (pino 
10) situa-se digitalmente "aJta", 
sendo taJ estado invertido pelo dl
timo gate do Integrado (pinos 
4-5-6), manifestando, assim, duran
te a temporizac;ao de aproximada
mente 4 minutos, n{vel "baixo" no 
pino 4 desse primeiro 400 l. 

A( entra em func;ao o segundo 
Integrado 4001, cujos dois gates 
delimitados pelos pinos 1-2-3 e 
4-5-6 formam um AST A YEL (osci
lador) lento (frequencia em tomo 
de 2,5 Hz) e que apenas irucia seu 
trabalho quando o "gatilho" (pino 
l) recebe nfvel digital "baixo" (an
tes disso o AST A VEL fica "quieti
nho" ... ). Em espera, a afda desse 
AST A. VEL (pino 4) mantem-se 
"aJta", mas com o disparo da osci
lac;ao, passa a aJtemar-se entre "al
to" e "baixo" ~ razao aproximada 
de 2,5 vezes por egundo, ditada 

I IOOJI 
J_U• 

+ 
100• 

pelos valores do capacitor de 100n 
e resistor de 2M2. o~ dois dltimos 
gaa:s desse 4001 (pinos 8-9-10 e 
11-12-13) formam outro ASTA
VEL, este destinado a trnbalhar em 
frequencia bem mais elevada (cerca 
de 800 Hz) detennmada pelo resis
tor de 470K e capacitor de 2n2. 
Como esse segundo AST A VEL 
apenas 6 ativado quando seu "gati
lho" (pino 8) 6 "abaixado", decor
re que, na safda (pino 11) apresen
tam-se "trens" de pulsos a 800 Hz, 
intervaJados a cerca de 2,5 Hz. 

Essa manifesta<;iio intermiten
te, na faixa central de liudio, enca
minhada pelo resistor de l OK, exci
ta um poderoso conjunto amphfica
dor em acoplamento direto, fonna
do pelos transfstores BC558 e 
TIP31 (o resistor de JOOR limita 
um pouco a corrente de base do 
transfstor de potencia, pois niio 
queremos que o coitado "frite" ... ), 
que - por ua ve1., enerriza direta
mente um aJto-falante (impedancia 
entre 4 e 8 ohms, potencia de IOW) 
dotado de um diodo de protec,ao 
(ao transfstor) em anti-para.Jelo. 

Ass1m, ocomdu o d1sparo do 
sistema, por cerca de 4 minutos o 
aJto-falante "berrara'' um intenso 
"DA.. .. DA. ... DA ... " capaz. de cha
mar a atenc;ao mesmo dos mais sur
dinhos circunstantes. 

Observem ainda quc, no mtui
to de preservar ao ~ximo a "tran
quilidade" de funcionamento do 
bloco 16gico do circuito, a alunen
tac;ao de te 6 (com relai;ao aos blo
cos de potencia da SU BAR ... ) con-

i 
" 

...... 
IOw 

L· 
IIOOULOS 1 V 
l•ISSOflU( 
IIICf,-TOIIH 

L ♦ 

Fig. 1 

venientemente desacoplada e "iso
lada" pelo diodo 1 N4004, mais o 
capacitor eletrolftico de lOu e o po
ln~ster de lOOn, em paralelo com os 
qua.is, um LED piloto monitora a 
energizac,ao de todo o istema, pro
tegido por um re i tor de l K. 

0 bloco de aJimentac;ao, car
regamento e oo break (na parte in
ferior do esquema), funciona assim: 
inicialmente o transfonnador de 
forc;a (de razoiivel capacidade, no 
mfnimo 2 ou 3 am~res), oferece 
seus 12V de soc:undtlim A retifi
ca~iio pelos dots diodos 1N5404, 
compatfveis com as correntes ma
nejadas. Um capacitor de born va
lor (2.200u) filtra e annazena a 
energ,a, promovendo na sa{da des
se bloco um C.C. jli bem "alizadi
nha". Atrav~s de um terceiro diodo 
I N5404, a aJimentac;ao ~ entao en
v1ada para o uso do circuito da 
SUBAR e tambem para a energi
zac;ao da linha de m6dulos opto
eletronicos especfficos (que 
tambem trabalham sob I 2 V, con
fonne veremos adiante ... ). 

Ao mesmo tempo, wna parte 
da energia 6 constantemente "des
viada", via resistor de 47R x lOW 
e diodo IN4001 (a corrente de ma
nutenc,ao situando-se em tomo de 
250mA ... ) para manter sob carga 
constante a bateria acess6ria (12 V, 
de carro ou moto, ou mesmo um t1-
po "selada", apropnada para sis
temas de alarme ... ). Essa bateria 
acess6ria de no break estli conetada 
ao circuito via um quarto diodo 
I N5404, de modo que, enquanto 
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houver energia C.A. aJimentando o 
si tema, a jum;iio PN de taJ diodo 
mantem-se (ainda que levemente ... ) 
mversamente polarizada, bloquean
do a ·•safda" de energia da d1ta ba
teria... Contudo, ass1m que cesse 
(por uma "queda" ou black out. .. ) 
a alimentac;iio pela C.A., numa 
frac;ao muito pequena de tempo, a 
bateria passa a "veneer" a barreira 
de potencial desse t1ltimo 1N5404, 
provendo todo o circuito da SU
BAR da necessaria energia para 
funcionamento ininterrupto ! Quan
do cessa a "emergencia", voltando 
a C.A., esta tambem automatica
mente passa a encarregar-se da aJi
mentac;iio do sistema, e novamente 
a bateria aces 6ria e eletronicamen
te "desligada", tomando a receber 
a carga de manutenc;iio oferecida 
pelo "desvio" da fonte ... 

Notem que o regime de carga 
da bateria acess6ria e intencionaJ
mente baixo, de modo a promover 
uma reposic;iio segura da sua ener
gia, beneficiando a pr6pria vida t1til 
da dita bateria, tambem em func;ao 
da relativa "rudimentaridade" do 
sistema de carga automatica. 

••••• 
OS COMPONENTES 

Apenas os m6dulos opto-ele
tronicos espec(ficos podem, mun 
"primeiro pau", causar um pouqui
nho de dificuldades na aquisi~o 
(detaJhes ii frente ... ), porem os de
mais componente sao todos su
per-comuns, aJguns ate admitindo 
certas equivaJencias (rcsguardada 
sua parametragem e limite ), como 
e o caso dos transfstores e diodos 
(os lntegrados nao admitem equi
valencias, porem j~ sao "came de 
vaca", adquinveis em quaJquer loja 
de componentes ... ). 0 unico (e "e
temo" ... ) cuidado que o Leitor de
ve ter e quanto aquela "velha hist6-
ria" dos componentes polariz.ados, 
cujos terrninais devem ser previa
mente identificados para correto 
posicionamento na placa ... E o caso 
dos lntegrados, trans(stores, diodos 
e capacitores e]etrol!ticos, cujos de
talhes o Lei tor encontrara no TA
BELAO (alem do que a clareza 
costumeira do "chapeado" da mon
tagem, evitara erros na colocac;ao 
das pec;as sobre o Jmpres o ... ). 

Quanto ao transfonnador, 

I LISTA DE PECAS I 
• 2 - Circuitos lntegrado C.MOS uma barreira ... 

40018 
• l - Transfstor TIP3 l 
• 1 - Trans(stor BC558 
• J - LED, vennelho, redondo, 5 

mm 
• 4 - Diodos 1 N.5404 ou equivalen

tes (mfnimo 100V x 3A) 
• 2 - Diodos I N4004 ou equivaJen

tes 
• 1 - Diodo I N400l ou equivalente 
• l - Resistor 47R x lvW (A-

TEN<; AO ii dissipac;ao) 
• I - Resistor IOOR x l/4W 
• 2 - Res1store · IK X l/4W 
• 4 - Re 1stores I0K x l/4W 
• 1 - Resistor IOOK x l/4W 
• 2 - Res1stores 470K x l/4W 
• I - Resistor IM x l/4W 
• I - Resistor I MS x l/4W 
• I - Resistor 2M2 x l/4W 
• I - Capacitor (poli6ster) 2n2 
• 5 - Capacitores (poliester) IOOn 
• I - Capacitor (eletroUtico) IOu x 

16V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) IOOu x 

25V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 220u x 

16V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 2.200u 

X 25V 
• I - Transfonnador de forc;a, com 

primmo para 0-1 I0-220V e 
sccuod4rio para 12-0-12V x 2 
OU 3A 

• 1 - Par de m6dulos opto-eletroni
cos para barreira em infra
vermelho, "Decibel" (8mis
sor/receptor), modelo "D-15" 
c6digo "IRD-50" (VER 
TEXTO E FIGURAS, adian
te). ATI<.Nc,;AO: podem, na 
verdade, ser usados quantos 
pares de m6dulos se queira. A 
citac;ao de "um" par refere-se • 
ao si tema b~ico, para apenas 

Lt:NT( 

~ 

~ 
OlA.11£TltO - &,0<"' 
Ai.TUlltA - -4,0clJI 
Pl'T'IU - '1.l• r- s- 1.oc,.. 

• I - Alto-faJante ou projetor de 
som, de boa eficiencia e ta
manho, com impedancia de 4 
a 8 ohms, para uma potencia 
de IOW. 

• 1 - Interruptor simples (chave 
H-H standart, ou outra) 

• I - Chave de "tensiio" (l 10-220, 
c/botiio "raso"). 

• I - "Rabicho" (cabo de forc;a 
c/plugue C.A.) completo 

• I - Pedac;o de barra de conetores 
parafu~veis tipo "SindaJ", 
com 6 segmentos ( 4 para as 
SaJda da SUBAR e 2 para a 
conexao da bateria acess6ria) 

• I - Placa de Circuito lmpresso 
especlfica para a montagem 
(I 0,2 x 7 ,0 cm.) 

• - Fio e solda para as liga~oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• I - Caixa para abrigar a monta
gem. Esse item flea "em aber
to", pois a uti.lizac;iio profis
sionaJ ou definitiva cJa SU
BAR podera exigir containcts 
de diversos fonnatos e/ou ta
manhos, dependendo das pe
culiariedades da instaJac;ao, se 
a bateria acess6ria "vai den
tro" ou nao, da dita caixa, 
etc. 

• 1 - Soquete (ilh6s) para o LED 
piloto 

• - Fio fino (n2 22 a 28) isolado 
(cabinho) no comprimento su
ficiente para a instalac;ao dos 
m6dulos opto-eletronicos 
da( ) barreira(s) ii SUBAR. 

• - Parafusos, porcas, grampos, 
etc., para fixa~oes gerais no 
sistema, em ua instalac;ao fi
naJ. 

~ _,,,. t.£NT[ 

COHTATOS OE 
UT~ 
t•soen1xc , 

U:D 
/ ,tLDTO 

Fig. 2 
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lembrar que o pri.mmio e o !ado que 
apresenta tres fios em cores dife>
rentes, enquanto que no secundruio 
os fios extremos ao de cores iguais 
(diferindo apenas a cor do fio cen
tral ... ). 

Agora falando do m6dulos 
opto-eletronicos infra-vermelho, 
especfficos para a formac;:ao da 
"barreira"... A fig. 2 mostra a 
apa.rencias, acompanhadas de todos 
os necessMios detalhes e identifi
cac;:oes. A esquerda vemo o m6du
lo emissor-, no seu formato cilfndri
co (discreta cor preta ... ), dotado de 
poderosa lente frontal em acrflico e 
duas "orelhas" de fixac;:ao na parte 
traseira, cada uma com um furo pa
ra facilitar a ftxa~o. A alimentac;ao 
desse m6dulo (12V x 30mA) e 
aplicado via par de cabos, verme
lbo para o positivo e preto para o 
ocgativo, confonne e convencional. 
0 m6dulo n::ceptor (direita, no de
senho) e identico ao emissor, no 
fonnato, tamanho, posicionarnento 
da lente e abas de fixac;:ao ... Este, 
porem, apresenta aJguns detalhes 
adicionais: na lateral do ciJindro 
negro, um LED obressai, com a 
fuoc;:ao de "piloto" e "gabarito de 
focalizac;:ao". Explicamos: Para 
fonnac;:ao da barreira, ambos os 
m6dulos devem, obviamente, er 
fixados de modo a "apontar" um 
para o outro ... Em pequenas distan
cias isso e relativamente f:kil de 
ser feito "a olho", porem em al
cances maiores, fica diffcil de de
terminar o perfeito alinhamento ... 
0 LED, entao (uma vez o m6dulo 
receptor devidamente alimentado ... ) 
pennanece .::cso, ate! que se consi
ga alinhar perfeitamente o sistema, 
quando, entao, o LED apaga (apa
gado e, portanto, a condic;:ao nor
mal para taJ LED, durante a utili
zac;:ao, em stand-by - com a barreira 
futegra ... ). 

Com uma func;:ao ativa ma.is 
complexa, o m6dulo receptor apre
senta ainda 5 fios de acesso: o con
vencional par vermelbo/preto para 
a alimentac;:ao de 12V (respectiva
meote para o posmvo e para o oe>
gativo, como e nonna) e mais tres 
para acessar os contatos de apli
cac;:ao de um Reed-rele intemo, as
sun codificados: cinza para o con
tato "Conaun", violeta para o 
"Nonoalmente Fecbado" e branco 
para o "Normalmeote Aberto" (no-

tar que essas condic;:6es de "nor
malmente" dao- e na prese~ do 
feixe infra-vermelho da barreira, 
invertendo-se nos momentos em 
que taJ barreira for rompida ou in
terceptada por um corpo quaJ
quer ... ). 

Ambos os m6dulo apresen
tam as seguinte dimensoes: 6,0 
cm. de difu:netro, 4,0 cm. de aJtura 
e 8,0 cm. entre furos de fixai;ao. 
Sao hermeticos e imperme:iveis 
(condic;:oes importantes para resistir 
a uma eventual in tala<;ao ao ar li
vre, ujeita ~ intemperies ("in
temperies" e dose, ne ... ?), bastante 
robustos. 

Para finalizar as explicai;6es 
quanto aos m6dulo. opto-eletroni
co , par~e-nos redundante dizer 

que sempre devem ser utilizados 
aos pares, ou seja: cada barreira 
precisa de um emi.ssor e um ~ 
tor (mais adiante mostraremo co
mo interUgar com a SUBAR, quan
ta barreira se queira ... ). 

AMONTAGEM 

A placa de Circuito lmpresso 
especffica para a montagem da 
S UBAR tern seu lay out (padriio 
cobreado das ilhas e pistas).em ta
manho natural, na fig. 3. Procurem, 
na reprodu~o, obedecer rigorosa
mente os tamanhos, formatos e po
sicionamentos, para que nao sur
Jam, depois, problemas mecanicos 
na fixac;:ao e soldagem dos compo
nentes. Na confecc;:ao e utilizac;:ao 
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do lmpresso, observar ainda ns re
comenda~oes contidas nas INS
TRU(OES GERAIS PARA AS 
MONl AGENS (os "macacos ve
lhos" jii decoraram, faz tempo, mas 
o novatos t!m que dar uma Iida 
I~ ... ). Quern preferir adquirir a 
SUBAR na forma de KIT (tern um 
amfocio a respe1to, por af, em outra 
p~gina da presente Revista) rece
bera, no scu conjunto, a placa ji 
prontinha, o que facilita muito as 
coisas, nem que seja em tennos de 
tempo e mao de obra ... A simplici
dade geraJ do lay out, conrudo, 
perm.itira a confec,iio "caseira" do 
lmpresso, sem grandcs problemas, 
ao Leitor/Hobbysta que possuir o 
material e ferramental necessario (e 
que - certamente - jct tenha um mf
nimo de pratica no assunto). 

A colocac,ao dos principais 
componentes sobre a placa ( !ado 
nao cobreado) tern seus detalhes 
"visuais' ' mostrados na fig. 4. 
A TEN<;AO aos componentes pola
rizados (lntegrados, transfstores, 
diodos e capacitores eletroHtico l. 
Observar bem as marcas, detalhes, 
sinais e estiliza~oes costumeira
mentc utilizados em APE para a re
presenta<;ao das pe~as sobre a pla
ca. Quanto a resistores e capacito
res comuns. atenc;ao aos seus valo
res com referencia ~ posi~oes que 
ocupam, J~ que tam~m nesse as
pecto, qualquer troca pode ser da
nosa ao funcionamento do circui
to ... 

Finalizadas as soldage,ns, ~ 

born re-conferir tudo, para s6 entao 
cortar os excesses de t.enninais, pe
lo lado cobreado, passando entao 
~ conexoes extemas, mostradas na 
pr6xima figura. 

0 desenho 5 traz as conexoes 
perif~ncas (componentes, controles 
c acessos fora da placa ... ) . Cu id ado 
com a identificac;iio dos terminais 
do LED, com a'i ligac;6es entrc pla
ca 'tr.insfonnador/chavcs.'CA e com 
a perfc1ta identificac;ao dos coneto
res parafusiiveis de ace!>so da bate
na e ~s linhas e linlcs dos m6dulos 
opto-eletronicos infra-vennelhos. 

0 .. embuumcnto" do conJun
to numa caixa ~ convenient.e, 
porem o Leitor devera dimensionar 
o oootainer em fun~ao do tamanho 
do alto-falante (e dependendo da 
escolha: alto-falante deotro da dita 
caixa ou remotamente instalado ... ) 
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EMISSOR!l--l\ _____ e A IS 111 _____ rf'1RECEPTOR 

lt,Y CADA BARREIRA PERFEfmMENTE 'L-0 
ALINHAOA(LINHA RETA) 

e, eventualmente, tamb6m em 
func;ao da bateria acess6ria (alem 
de considerar sua instalac;ao denlro 
ou fora da caixa). De qualquer mo
do convem que no painel frontal da 
caixa fiquem o interrupter geral 
(chave "Liga-Desliga") e o LED 
piloto (eventualmente tambem o 
furos para a safda de som do aJto
falante, se intemo ... ) enquanto que 
na u-a eira podem situar-se o "rabi
cho", a chave de tensiio ( 110-220), 
as barras de conetores para as li
nhas e links e - se esta for extema
mente ligada - para a liga~iio da ba
teria. 

••••• 
INSTALA~AO E USO 

0 fundamental requisito da 
instala<;io e que na barreira estabe-

r 
Lf O """'° ) I 
Ar'M.A CtU,lltlllm•A 
NIIIA.UII~ 
<u""r 

lecida pelos m6dulos opto-eletroni
cos, estes permanec;am em perfcito 
alinhamento (fig. 6). Conforme jii 
explicado o LED piloto do m6cJulo 
rccepcor ajuda.ra muito a "encon
trar-se" a posic;ao correta ... Em cir
cunstancias nonnais, a barreira tera 
sua mrucima eficiencia e confiabili
dade com um alcance linear mcixi
mo de 5 a 15 metros, porem, em 
ambientes fechados, sob baixa Ju
minosidade m&lia, ou mesmo ao ar 
livre, porem para utilizac;ao apenas 
?1 noitc, os m6dulos podem, se cor
retamente instalados, alcanc;ar um 
distanciamento ainda eficaz de vii
rias de7..enas de metros 1 

0 s1stema mais simples de uti
hza~ao da SUBAR juntamente com 
os m6dulos especfficos, est.ii dia
gramado na fig. 7, onde apenas um 
par emis or/receptor encontra-se 
mstalado e ligado aos ace sos da 

FTE 
4-8.A. 
IOw 

Fi~. 5 

Fig. 6 

I! ig. 7 
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SUBAR. Observar com atenc;ao a 
codificac;ao de cores dos terminais 
(fios) dos m6dulos, bem como a 
identificac;ao dos tenninais do cir
cuito (em duvida, rever a fig. 5). 

Como o link de sensoreamen
to da SUBAR funciona no sist.ema 
Normalmr:nte Fccbado, niio ~ diffcil 
"enfileirar" diversas barreiras nwn 
unico super-conjunto, conforme 
exemplifica a fig. 8. Em qualquer 

caso, notar que sao neces Arias pe
lo menos duas linbas: uma formada 
por dois cabos finos, polarizados, 
para as alimentac;oes de todos (e
missores e receptores) m6dulos, e 
outra, monofilar, em "anel", para o 
eriamento de todos o tenninai 

"Comum" e "Nonnalmente Fecha
do" dos m6dulos receptores. Con
forme foi explicado nas "CARA -
TERfSTICAS", a SUBAR compor
ta centralizar instalac;oes de ate 
uma dezena de barreiras (ou mesmo 
mais ... ). Qualquer que seja a esco
lha e a circun tancia, basta um 
pouco de atenc;lio, al~m da cuida
dosa observac;lio dos dados e codi
ficac;oes mostradas na presente 
rnateria, isso sem falar numa "ca
prichada" instalac;ao geraJ dos fio , 
linhas e links, para que a "coisa" 
fique realmente "profis ional" ... 

A figura 9 mostra alguns a -
pectos praticos para a instalac;ii.o fi
nal da(s) barreira(s). No primeiro 
exemplo, queremos monitorar o 
transito de pessoa nao autorizadas 
por determinado compartimento, 
supondo que a porta "B" ea janela 
dlio para o exterior... Uma unica 
barreira, em diagonal, fi cali.zara 
com precisiio a penetrac;ao de intru
sos, na direc;ao da porta "A" ... 

M protec;oes multi-laterais pa
ra locais, instaJac;oes, objeto ou 
edificac;oes, podem exigir tamb6m 
multiplas barreiras (interligadas A 
SUBAR confonne exemplifica o 
diagrama da fig. 8), como no se
gundo exemplo dado na figura. 

Em portas, passagens, corre
dores ou acessos "obrigat6rio ", a 
instalac;iio do sistema SUBAR/m6-
dulo ~ bastante 6bvia e simples, 
al~m do que o pr6prio alcance exi
gido nesses casos dificilmente ul
trapassara alguns metros, otimizan
do a sen ibilidade e seguranc;a do 
sistema ... 

••••• 
CONSIOERA~OES/MODIFICA~OES 

A pot!ncia sonora natural do 
alanne internamente gerado pela 
SUBAR ~ mais do que suficiente 
para a maioria das utilizac;oes e ne
cessidades. Lembramos porem que, 
se utilizado alto-falante ou projetor 
de som de baixa impedancia (4 
ohms), es a pot!ncia sera maximi
zada (no ca o, e obrigat6rio que o 

transfonnador de fon;a seJa capaz 
de fomecer 3 am¢res ... ). Outra 
coi a: nao e obngat6no que o aJto
falante fique JUnto ou mesmo "den
tro" da SUBAR! ada impede que 
este seja remotamente instalado, 
"puxando- e" wn par de fios, de 
modo a posicionar o transdutor on
de eJa mai conveniente ... 

Quanto A bateria acess6ria, 
pode ser uma nonnal, tipo automo
tivo, ou de moto, ou mesmo (mais 
caras ... ) as "seladas", atualmente 
usadas no s1 temas comercia1s de 
alarme. 0 importante ~ que seJa pa
ra 12V, e capaz de liberar uma cor
rente de ate 3 ou 4 am¢res, pelo 
menos durante o penodo de di paro 
do alarme sonoro (que e quando a 
dita bateria realmente "trabalha", 
isso se no momento oao bouvcr 
energ1a C.A. na tomada ... ). Para 
que tudo entre em stand by logo 
"de cara", conv~m que a tal bate
ria, ao ser inicialmente acoplada ao 
i tema, e, teja pre-carregada, j~ 

que o regime de carga oferec1do 
pela UBAR e relativamente lento, 
conforme j~ explicado ... 

Quern quiser mudar a tempo
rizac;ao de disparo do istema, po
dera faze-lo facilmente, alterando o 
valor original do capacitor de 220u, 
levando em conta a razao aproxi
mada de l segundo por microfarad 
( l OOu darao pouco mais de 1 mmu
to e meio, 470u dariio quase 8 mi
nutos, e assim por diante ... ). 0 
timbre geral do alarme sonoro pode 
er alterado pela modificac;ao do 

valor original do capacitor de 2n2 
(dentro da faixa que vai de In a 
4n7), enquanto que o rftmo de mo
dulac;ao podera ser modificado, al
terando-se o valor original do ca
pacitor de l 00n (Junto ao resistor 
de 2M2) na faixa que vai de 47n a 
220n. 

Finalmente, Jembramos que 
outros sensores tipo "Normalmente 
Fechado" (eventualrnente simple 
conJuntos Reed/Ima) podern ser m
corporados ao link de sensoreamen
to, sem problemas, com o que o 
instalador tera uma verdadeira 
"central de alanne" capaz nao s6 
de estabelecer barreiras invis(veis 
em determinados pontos, como 
tambem controlar portas e janelas 
especfficas, com o u o de senso
reamentos mais simples, porem efe
ti vos ! 



Starter Eletronico 
( P/LAMPADAS FLUORESCENTES) 

FINALMENTE, UM SISTEMA TOTALMENTE ELETRONICO PARA 
SUBSTITUIR O "PONTO FRACO" DE TODA INST ALACAO OE ILUMI
NA<;AO COM UMPADAS FLUORESCENTES: OS STARTERS! OURA
BILIDADE "MIL" VEZES MAIOR DO QUE A APRESENT ADA PELOS 
STARTERS CONVENCIONAIS! AS l.AMPADAS NAO PERMANECEM 
"FLICANDO" NO MOMENTO DA LIGACAO (0 ACENDIMENTO E FIR
ME E RAPIDO)! UM SO MODULO PODE COMANDAR ATE 2 LAMPA
DAS DE 20 A BOW CADA! ALEM DE "NUNCA MAIS" TER DE TROCAR 
OS STARTERS "OUEIMADOS", PERMITE CONSIDERAVEL AUMENTO 
NA PROPRIA VIDA UTIL DAS U\MPADAS! UM ITEM DE REAL MO
DERNIZACAO, PARA USO DOMESTICO OU PROFISSIONAL, FACIL 
OE MONTAR EDE INSTALAR! 

As instala~oes dorresticas, 
comerciais ou industriais, de ilumi
na<;iio com lampadas flume. centes, 
devido ~ especirus caracterlsticas 
dcsses gcradores de luz, ernbora 
aprcsentem um rendimento lumino
so ha tante elevado, ob certos as
pectos ate mais economico (em 
termos de watt /horas/luz obti
dos ... ) do que o sisternas com 
lampadas incandescentes, apresen
tam um ja "tradicional" ponto fra
co: os starters' Muitos dos Leito
res/Hobbysta. ja devem tt:r notado 
a <lesconfortivel (e anti-econ6mi
ca ... ) frequenc1a com que ta.is star
ters devem ser substitufdos, ja que 
no "trio" basico que fonna uma 
instala<;ao desse tipo (lampada -
reator - starter) "quern queima" 
mesmo, a toda hora, e o pequeno 
<li positivo de "partida" (aquele ci
lindro rnetalico, contendo uma lam
padinha especial de Neon, ma.is um 
par de conta.tos automaucos bi
metalicos). 

A fun<;iio blisica do starter e, 
no momento inicial de energi1.a<;iio 
do sistema, fechar um contato in
temo, que permite i\ corrente atra
vessar simultaneamente os dois fi. 
lamentos (existentes nas extremida-

des do tubo/larnpada). Com o 
aquec1mento desses filamentos (que 
funcionam igualzinho a um fila
mento de lampada incandescente 
comum) fica facilitada a emissao de 
eletrons hvres ao longo do tubo 
que con~m Arg6nio e M6rcwio 
(paredes mtemas revesudas de ma
terial fluorescente). 0 automanco 
(na maioria das vezes nao muito 
"automatico", como verificamos no 
d1a-a-dia ... ) desligamento do con
tatos mtemos do sta111::c, ap6 uns 
breves segundos de energiz.a~iio 
dos filamentos, faz com que o rea
tor/serie emita um forte pulso de 
tensao capaz de di parar o "gati
lho" de ioniza<;iio da lampada, que 
entao se ilumina (geralmente ap6s 
"flicar" algumas vezes ... ), momen
ta em que o tal starter deixa de 
operar, com seu contato intemo 
.. abrindo" e desenergizando os fi. 
lamentos. Em teoria, tudo bem ... S6 
que, na pnitica, o naturais faisca
mento que oconem no interior do 
starter costumam "torra-lo" com 
relativamente pouco tempo de uso 
(salvo raras ex.ce~oes ... ). Na verda
de, a tinica vantagem real que um 
sistema convencional de starter po
de apresentar e o seu reduzido ta-
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manho e peso, porem em eficiencia 
e durabilidade, hum ... hum ... 

0 m6dulo CUJO projeto agora 
mo tramos aos Lellores/Hobby tas, 
substitui eletronicamente os starters 
de at~ 2 lampadas, exercendo seu 
1mportante trabalho com mu1to ma1s 
precisao e eficienc1a, grai;as a um 
ternponzador circu1tado em tomo 
de um 555, o qual comanda um mi
ni-rele, cuJos contatos perfazem a 
func;ao de energ1zar o. filamentos 
da lampada nuorescente e, ao final 
do tempo (inclusive aJusmvel...) 
necess:irio, ahrem-se nitidamente, 
sem "fibrila<;6es", de modo a pro
mover um firme pulso de alta 
ten. ao emitido pelo reator, para um 
acendimento seguro e rapido da 
lampadas! 

Inevitavelrnente, nos o 
STARTER ELETRO ICO Pl 
LAMPADAS R.UORESCENTES 
(SELF) ~ maior, mats pe ado e 
maJs caro do que um starter con
venc1onal. .. Considerando porem as 
mtimera<. vantagens inerente ao 
seu uso, esses tres pontos mos
tram-se largamente compensados! 

enao, vejamos: 

- Praticamente .. nunca mais" ocor
rerao as "chatas" e di pend1osas 
trocas de starten.. 

- As Jampadas controladas nao mais 
"fl1cam'' (oscilam sua luminosi
dade) no momento da liga<;ao! 
Mesmo que ,s o ocorra, o fen6-
meno sern nitidamente reduzido 
ou atenuado, com o SELF! 

- Grac;as aos contato duplo do 
mini-rele uLiliLado, 0 SELF pode 
comandar, indiferentemente, duas 
lampadas entre 20 e 80 watts cada 
(startcn. convencionais Lem que 
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er dimensionados e pecifi.camen
te para as potencias das lampadas 
controJadas ... ). 

- A efetividade do acionamento 
(sem "flicagens" e ate com tempo 
de "igni<_;ao" ajustavel...) benefi
cia nitidamente a vida util das 
Himpadas (caJculamos que esta 
pode atingir ate o dobro da expec
tati va com starter.; convencio
niliS !). 

Enfim: as vantagens suplan
tam, sem duvida o que eventual
mente pos a ser considerado coma 
"desvantagem" (tamanho, peso e 
custo inicial...). 

Alie-se a isso o fato do SELF 
ter um circuito simples, f~ciJ de 
montar e de instalar, ao alcance 
mesmo dos principiantes, bastando 
ao instalador ter alguns conheci
mentos Msicos (e - obviamente -
seguir cuidadosamente as lns
tru<_;6es aqui dadas .•• ). 

••••• 
CARACTERiSTICAS 

- Sistema eletr6nico para "partida" 
de lampadas fluorescentes, para 
substituic,ao de starters conven
cionais. 

- Capacidade: duas Himpadas, com 
potencias de 20 a 80W cada. 

INT 
LAMP. 

~ 
REATOR 

- Tempo de "igni<;ao": ajustavel, 
por trim-pot, aproximadamente 
entre 0,2 e 3s (penodo em que OS 

filamentos da lampada fluore cen
te permanecem automaticamente 
energizados, no momenta da li
gac;ao inicial do intenuptor geraJ). 

- Tensao da rede: 110 ou 220 VCA 
(basta alterar uma unica e imples 
ligac;ao intema do circuito). 

- Alimenta<_;ao/lnstala<_;ao: o SELF 
necessita de alimentac;ao pela rede 
CA, porem seu consumo rredio, 6 
baix(ssimo (frac;ao de watt). Na 
instaJac;ao final, a alimentac;ao do 
SELF e "puxada" ap6s o inter
ruptor normal da 11impada, perma
necendo, portanto, tam~m desh
gado, quando a lampada estiver 
apagada. 0 reator original aco
plado ~ Jampada permanece em 
uso, na sua furn;ao e "posic;ao" 
eletrica convencionais. 

••••• 
OCIRCUITO 

Dentro do box envolvido por 
uma linha tracejada, na fig. I, te
mos o esquema do circuito do 
SELF. Juntamente com o diagrama, 
vemo a circuitagem normal de in
terligac;ao rede/reator/lampada, cu
ja "partida" sera comandada pelo 

LAMP 
FLUOR . 
20-eow 

ELF ... 
A "coisa" toda e extrerna

mente simples e direta: o circuito 
es~ centraJizado em tomo de um 
Integrado 555 (e se "esta em to
das", mL.?) trabalhando como 
simples temporizador de precisao 
(fun~ao espec(fica para a qual foi 
"inventado" ... ), cujos limites estao 
parametrados pelo capacitor ele
trolftico de 47u e mais ore istor de 
4K7 em serie com o trim-pot de 
47K (atrav~s do quaJ podemos 
ajustar o penodo de tempori2ac;ao, 
aproxunadamente entre 02s e 3s ... ). 
Quern jA conhece as aplica~6es 
normais do 555 podera achar a con
figura~ao pouco ortodoxa, porem 
(notem que o pino 7 niio e usado, e 
que o pino 2, de "disparo", esta di
retamente incorporado A rede RC 
de temporizac,ao .. ) com esse arran
jo, obtemos a "partida automlitica ", 
no exato instante em que o circuito 
~ aJimentado, facilitando as coisas 
e eliminando um controle extra, 
que seria necesswo no arranjo 
"tradicional" de temporiza~ao com 
o 555. 0 diodo IN4148 em "anti
paraJelo" com os resistores da rede 
temporizadora, es~ Iii para ef etuar 
a rapida descarga do capacitor, 
sempre que o circuito ~ desligado, 
permitindo as im excelente pre
cisao mesmo que o SELF seja des-

.___ __________________ A 
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ligado e novamente ligado logo em 
seguida (co1sa improvlivel, masque 
pode acontecer, na mao de loucos e 
brincalh6es ... ). 

A safda do 555 (pino 3) acio
na diretamente um mini-rele 
(MC2RC2) dotado de um par de 
contatos reversfveis, o que nos 
pennite comandar simultaneamente 
duas lampadas (wna atraves das 
safdas "A-A" e outra atraves de 
"B-B" ... ). 0 costumeiro diodo 
(1N4148) em "anti-paralelo" com a 
bobina do rele, protege o lntegrado 
contra swtos de tensao que nor
rnalmente ocorrem na desenergi
za<;ao da dita bobina. 

A alimenta<;ao do conjunto e 
convencional e simples: um peque
no transformador com secundruio 
para 12~12V x 150mA (na verda
de, a corrente "pedida" pelo circui
to e ate mcoor que tal para.metro, 
mas nao e flicil encontrar-se trans
fonnadores de fon;a para correntes 
muito habeas, portanto ... ) apresenta 
sua C.A. "rebabcada" para retifi
cai;ao pelos dois diodos I N400 I 
ap6s o que o capacitor eletrolftic~ 
(220u) fiJtra e armazena a corrente 
necessruia ao circuito. Embora bas
tante imune a transientes (pela sua 
pr6pria organiza<;ao e condi<;ao de 
"disparo na energizai;ao" ... ) o cir
cuito conta ainda, na sua linha de 
alimenta<;ao, com um desacopla
mento proporcionado pelo capaci
tor de 47n, para mrucima seguran
i;a ... 

0 primuio do pequeno trans
formador de forc;a e alimentado di
retamente pela rede C.A., em con-

Fig. 2 

Fig. 3 

junto com o pr6prio sistema lrunpa
da/reator (ao qual o SELF e aco
plado •. . ), de modo que o interruptor 
nonnal da 1ampada tarnb6n ~ o in
terruptor do SELF. 

••••• 
I LISTA oe P~As I 

• l - Circuito lntegrado 555 
• 2 - Diodos 1N4001 ou equiva

lentes 
• 2 - Diodos I N4148 ou equiva

lentes 
• l - Mini-rele MC2RC2 ("Me

taltex") com bobma para 
12 VCC e dois contatos re
vers(veis para 2A cada. 

• I - Resistor 4K7 x l/4 W 
• l - Trim-pot (vertical) de 47K 
• 1 - Capacitor (poliester) 47n 
• I - Capacitor (eletrolftico) 47u 

X 25V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

220u x 25V 
• I - Placa de Circuito Impresso 

especffica para a montagem 
(5,9 x 2,8 cm.) 

• l - Transforrnador de fori,.a, 
com primruio para 
0-110-220V (3 fios) e se>
cundmio para 12~12V x 
150mA (para boa compac
tai;ao da montagem, quanto 
meoor o trafo, melbor ... ) 

• 2 - Peda9os de barra de cone
tores parafusliveis ("Sin
daJ "), sendo um com 2 
segmentos e um com 4. 

• - Fio e solda para as ligac;oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• - Quern quiser acomodar o 
SELF com um aspecto bem 
profissional, podera embu
tir o circuito/trafo numa 
pequena caixa pllistica, cu
jas dimensoes dependerao, 
basicamente, do pr6prio 
volume apresentado pelo 
transfonnador utilizado. 

• - Adesivo de epoxy (ou cia
noacrilato) para eventual 
fixa9ao da placa do circuito 
ao pr6prio corpo do trans
formador (tam~m no sen
tido de compactar o con
junto, confonne veremos 
mais adiante, na sugestiio 
da fig. 5). 

••••• 

OS COMPONENTES 

"Sem galhos" ... Todas as pe
c;as sao comuns, nacionais, e de f~
cil aquisi<;ao. O lntegrado (555) ~ 
fomecido por uma "p~" de fabri
cantes (podem surgir "letras" ou 
"numeros" antes ou depois do c6-
digo basico - 555 - mas isso nao 
tera importancia ... ), os diodos ad
mitem equivalencias e ate o pr6prio 
rele, embora especffico em sua 
condic;ao de mini - contatos duplos 
e pmagem DIL, tambem pode ser 
obtido em mais de urna origem na
cional. 

Quanto ao transformador su
gerimos que o Leitor/Hobbysta 
procure obter aquele que apresentar 
o DICDOI" tamanho, desde que dentro 
das especificac;oes eletricas rela,. 
cionadas na LIST A DE PEc;:AS ... 
Se, inclusive, for encontrado um 
com se.cundlirio para LOOmA, pode, 
tranquilamente, ser usado (embora 
o parametro mfnimo standartizado 
pelos fabricantes situe-se entre 150 
e 200mA ... ). 

Quern nao tiver muita pratica, 
devera (antes da montagem .•. ) con
sultar o TABELAO, para a devida 
identifica~o dos terminais dos 
componentes polarizados (lntegra
do, diodos, eletrolfticos ... ). 

••••• 
A MONTAGEM 

Come<;ando pela confec<;iio da 
placa espedfica de Circuito Im
presso, cujo lay out encontra-se na 
fig. 2 (em tamanho natural, para fa
cilitar a c6pia direta ... ), o Lei
tor/Hobbysta devera guiar-se pelas 
normas tradicionais, sempre lem
bradas nas INSTRU<'.;OES GEr 
RAIS PARA AS MONTAGENS 
(junto ao TABELAO, no comei;o 
de toda APE ... ) de modo a garantir 
exito na construc;ao do SELF ... 

Embora tanto pec;as e compo
nentes, quanto a pr6pria placa, se
jam todas f~ceis de obter ou fazer 
aqueles que residirem nas localida~ 
des mu1to pequenas e muito afasta
das das Capitais, po<lem empre re
correr ao sistema de KITs vendidos 
pelo Correio, cujo Cupom de Soli
citai;ao (e In truc;oe ... ) encontra-se 
em outro local da presente Edii,.iio 
de APE ... 
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Obtida (feita em casa, ou ad
quirida com o KIT ... ) a plaquinha, 
podemos passar a parte que o 
Hobbysta mais gosta: colocar e 
solclar os componentes. Para tanto, 
a figura 3 mostra com todos os de
talhes, o "chapeado" da montagem, 
a placa agora vista pelo !ado nao 
cobreado, todas as pec;as devida
mente posicionada , identificadas, 
codificadas e com tenninais e pola
ridades claramente simbolizados. 
ATENCAO a postc;ao do lntegrado 
e diodos, polaridades dos eletrolfti
cos, etc. Quanto au rele, notar que 
sua especial confi.gura<;ao de pmos 
simplesmente nao pennite sua 10-

ser<;ao na placa em posi<;iio errada ! 
Tudo soldadinho (esse "sol

dadinho" af nao tern nada a ver 
com "recruta" ... ), o pr6ximo passo 
e conferir "com lente" todas as pe
c;as, posic;oes, valores, condic,;oes 
dos pontos de solda, etc. S6 entiio 
devem ser "capados" os excessos 
de tenninais e "pemas", pelo I ado 
cobreado da placa (com alicate de 
corte). Existe uma rn.11io J6g1ca pa
ra essa "ordem das coisa ": se for 
constatado um erro ou inversao, 
enquanto os componentes tiverem 
suas "pemas" mteiras, poderao er 
facilmente removido (um sugador 
de solda e ferramenta utilfssima 
nessa opera~iio ... ) e re-inseridos e 
ligados na posi<;ao correta ... J~ com 
as "pemas amputadas", ficara mui
to mais diffciJ o eventual reaprovei
tamento de uma pec;a cuja posic;ao 
se constatou erronea ... 

Sat1sfeitas as condic;oes ante
nore , podem ser feitas as (poucas) 
conexoes extemas a placa, mostra
das na fig. 4, onde o Circuito Im
presso ainda e visto pelo seu la
do oao cobreado (por uma simples 
questiio de "v1sualizac;ao", os 
componentes sobre a dita placa nao 
sao ma1s mostrados, mas conside
rern que "eles estao !~" ... ). Mu1ta 
atenc;iio as ligac;oes do transforma
dor: em ( A) temos a conexao para 
utilizai;ao em rede de 110 VCA, e 
em (8) para rede de 220 YCA. Pa
ra a identificac,;ao do primmio (P) e 
secund&io (S), lembrar que o pri
meiro costuma apresentar tres fios 
em cores diferentes, enquanto que 
no segundo, os fios extremos apre
sentam cores identicas, diferindo 
apenas a cor do fio central. 

., 
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ldentificar corretamente a bar
ra de Safda, com os contatos 
"A-A" e "B-8". Notar ainda que 
todas as ligac,;oes extemas rnostra
das na fig. 4 devem ser curtas, de 
modo que o conjunto nao se apre
sente como uma "coisa" cheia de 
"penduricalhos", deselegante e su
je1ta a problemas de identificac;ao 
de fios e liga<;6es ... 

Para que tudo possa ficar bem 
reduzido, em termos de tamanho fi
nal do conjunto, sugerimos o arran
jo ffsico exemplificado na fig. 5, 
com a plaquinha simplesmente co-
1.ada (usar adesivo forte de 
epoxy ... ) A lateral do proprio trans
formador (CUIDADO para que ne
nhuma partc metAfica da estrutura 
do transfonnador toque as pistas e 
ilhas cobreadas do Circuito lmpres
so - se isso acontecer, "vai sair fu
rnaya" ... ). Na sugestiio, o bloco de 
conetores para instala~o podera 
tambem ser colado no topo do 
transformador, transformado o con
junto num s6 bloco ffsico, bastante 
pratico c flicil de instalar (a fixa~o 
geral pas a a ser fcita, no lugar de-

Fig. 4 

BARRA DE CONETORES 

/COLAOA SOBRE O TRAFO 

Fig. 5 

finitivo de mstalac;ao, via parafusos 
atrav~s dos pr6prios furos cxisten
tes nas "orelhas" do transfonna
dor ... 

•••• • 
INST ALA<;AO E AJUSTE 

0 pr6pno esquema (fig. I) j:1 
~ uma id~ia concreta de oomo o 
SELF interage com a tampada/rea
tor, porem naquela ilustra<yao, para 
efeito de simplificac;ao, apenas uma 
lampada era mostrada ... Na verdade 
(conforme se ve na fig. 6) o SELF 
foi especificamente desenhado para 
o comando de duas lampadas, cada 
um dos contatos operacionais do 
rele da Safda perfazendo a func;ao 
de um dos SbU1ICr's originalmente 
necessMios. 

0 diagrama (fig. 6) ~ bastantc 
claro e eventuais situac;oes espe
ciais (um reator para cada lampada, 
por exernplo ... ) poderao ser facil
mente resolvidas observando-se 
com aten<;iio aos esqueminhas de 
interligac;ao que costumam VU' im
pressos sabre os proprios reatores 



MONTAGEM 155- STARTER ELETRONICO 

r REATOR 
P/2 LA MP• 

2x 
LAMPs. 

20a80w 
CAOA CA .r-v-

(pelo menos nos de boa qualidade e 
origem ... ). Em qualquer caso, basta 
raciocinar que: CADA PAR DE 
CONT ATOS DO SELF ("A-A" e 
"B-B") TRABALHARA, ELE
TRICAMENTE, EM SUBSTI
TIJl(;AO A UM srARTER CON
VENCIONAL! Alem disso, nao 
esquecer das LIGA<;OES DE 
ALIMENT A<;AO DO PROPRIO 
SELF, que, para completa pratici
dade, devem ser tomadas "ap6s" o 
interrupter geraJ ("CH") que con
trola a entrada de C.A. para todo o 
sistema! 

Na primeira vez que e ligado, 
o SELF deve ter seu trim-pot de 
ajuste posidonado a "meio curso" 
(temporizac;ao de "partida" em 
aproximadamente 1,5 segundo ... ). 
Se a lampada controlada "der uma 
piscada", mas nio aa:oder, aumen
ta-se (atraves do trim-pot) um pou
co o tempo de "ignic;ao", para cor
rigir o problema... Por outro !ado, 
se a Himpada acender corretamente, 
porem notar-se um excessivo brilho 
alaranjado nas extremidades do tu
bo (onde justamente estao os fila
mentos de "ignic;ao"), convem di-
minuir um pouco o tempo de ener
gizac;ao dos filamentos, girando o 
trim-pot para o "outro" lado. Nor
malmente, contudo, um ajuste 
"centraJ" no trim-pot darn resulta
dos perfeitos, i'l primeira tentativa 
(Obtidos os resultados esperados, o 
trim-pot nao precisara mais ser 
"mexido" ... ). 

A validade bisica do trim-pot 
(alem desse ajuste de otimizac;ao, 
inicial. .. ) e mostrada no seguinte 
aspecto: ~m a "idade", as lampa
das vao, lentamente, ficando menos 
eficientes, em termos de ionizac;ao, 
requerendo frequentemente um 
perfodo maior de aquecimento do 

A A 8 8 1 
I ' •·----- SELF --- -·· · Fig. 6 

filamento, para um seguro disparo 
(acendimento ao fim da tempori
zac;ao de "partida" ... ). Com starters 
convencionais, terfamos aquele de
sagradlivel "pisca-pisca" que, se 
nao solucionado pela simples troca 
do dito starter, s6 poderia ser corri
gido pela substituic;ao da pr6pria 
lampada... Com o SELF, muito 
provavelmente essa situac;ao normal 
de "envelhecimento" podera ser 
resolvida por um aumento na tem
porizac;ao (via novo ajuste no 
trim-pot. .. ), com o que se ganha 
ainda um "rabo" de vida util na 
Iampada! 

Para finalizar: os starters con
vencionais, quando de qualidade 
duvidosa, costumam "travar", o 
que mantem os filamentos da lam
pada ligados por longos perfodos 
(eles nao foram feitos para tal com
portamento ... ), levando-os a ine
viuivel "q_ueima" ..• Isso simples
mente NAO OCORRE com o 
SELF jli que sua precisa e ajus~vel 
temporizac;ao, inexoravelmente 
termina no penodo previsto, alem 
de proporcionar um "golpe seco" 
de desenergizac;ao ao reator, com o 
que o dito cujo apresenta um pulso 
de alta tensao bem mais consistente 
a lampada, de modo a dar o "pon
tape inicial" ao fluxo de eletrons 
necessruio ao fume acendimento ! 

Montado corretamente, insta
lado de acordo, e desde que nao 
ocorram brutais transientes na rede 
(fato que - de qualquer maneira -
tambem inutilizaria "na hora" um 
sistema convencional...) o SELF 
apresentara durabilidade enormc, 
provavelmente c:entcoas de vezes 
superior a de um starter "arqueol6-
gico" ... 

••••• 
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• RADIO • TV PRETO E BRANCO 
•TVA CORES• TECNICAS DE ELE
TRONICA DIGITAL• ELETRONICA 
INDUSTRIAL • TECNICO EM MANU
TEN<;AO DE ELETRODOMESTICOS 

OFERECEMOS A NOSSOS ALUNOS: 

1) A segurarn;a, a expenenc1a e a 1done1-
dade de uma escola que em 30 anos 
Ja formou milhares de tecrncos nos 
mais diversos campos da Eletr6nica: 

2) Orientavao tecnica , ens1no obJetivo, 
curses rap1dos e acessive1s; 

3) Certificado de conclusao que, po~ ser 
expedido pelo Curso Alad1m, e nao s6 
moUvo de orgulho para voce, como 
tambem a maior prova de seu esforvo, 
de seu merec1mento e de sua capac1-
dade; 

4) Estagio gratu1to em nossa escola nos 
cursos de Radio, TV pb e TVC, feito 
em fins de semana (sabados ou do
m1ngos}. Nao e obngat6no mas e ga
rantido ao aluno em qualquer tempo. 

MANTEMOS CURSOS POR FREQUENCIA 

T._.IC>C> ,A 

SE/LI F-A Ve>~• 

Se1a qua I for a sua 1dade, 
seia qual for o seu nlvel 
cultural, o Curso Aladim 
fare! de V~ um t~cn1co1 ~ 
Remeta esle copom para CURSO ALAOIM 
R. Flor~ncio de Abreu. 145 • CEP01029 · 

S.Paulo-SP, solicitando inlormacOes sobre o(s) 
corso(s) aba1xo 1ndicado(s): 

[J RMo 
L l TV a co,es 
' ] Eletron,ca 1nW9tna1 

[ I TV p,eto e branco 
L J Tecn,ca,. do! Eletron1ca O,gnaJ 
lJ T ecrnco em Manutencao de Eietrodl ~ICOB 

Ncme 
Enderec;o •· 

Ctdar1e ··-···· ····-· CEP ·-··-·
Estada . ··---...................... .... .... ··- .... -· .. ... 



Detetor 
Ultra·SOnico 

de Movimento 
e Presen(}a 

COM A MOMENTANEA DISPONIBILIDADE DOS IMPORTANTES E MI
NIATURIZADOS TRANSDUTORES UL TRA-SONICOS ESPECiFICOS, 
FINALMENTE TRAZEMOS O PROJETO TAO ESPERADO PORTODOS 
OS HOBBYSTAS: UM VERDADEIRO "RADAR" DE SEGURANCA, 
COM EXCELENTE SENSIBILIDADE "VOLUMETRICA" E ALCANCE, 
FUNCIONAMENTO SILENCIOSO E "INVISiVEL", DETET ANDO PRON
TAMENTE OUALQUER INTRUSAO NA AREA CONTROLADA E DE
NUNCIANDO-A ATRAVES DO DISPARO (TEMPORIZADO E AJUSTA
VEL, ENTRE 0,5 E 20 SEGUNDO$) DE UM RELE DE POTENCIA, CA
PAZ DE COMANDAR CARGAS DE ATE 10A (EM C.C.) OU ATE 1.200W 
(EMC.A.)! GRA<;AS AO SISTEMA DE "RADAR DOPPLER'', TODO 0 
SISTEMA CONCENTRA-SE EM UII SO MClDULO, COMPACTANDO 0 
PROJETO, E REDUZINDO SEU CUSTO E COMPLEXIDADE AO MiNI
MO POSSiVEL! 

Todo "apeante" contumaz 
sabe que uma das mais importantes 
nonnas intemas de APE e "nio n>

dundar. nio repetir projetos", jli 
que con 1deramos - no mfnimo -
uma "trai~ao" ao cliente/Leitor, 
que paga por uma Revista inedita e 
acaba (como ocorre em muitas pu
blica~oes do genero, por a!...) rece
bendo um exemplar no qual os pro
jetos mostrado nao sao mais do 
que nftida repeti~oe ou puras c6-
pias de montagens anteriormente 
mostradas no mesmo ve(culo! J:i 
que estamos no assunto, segundo 
constata<rao do Leitor/Hobbysta 
Alex R. Moreti, de Sao Paulo - SP 
(seu name es~ endo citado porque 
ele nos autori.zou, formalmente ... ), 
numa s6 publica~ao de divulga~ao 
de Eletronica, ao longo do ultimas 
anos, foi mostrado praticamente o 
~ pro_jeto de um pequeno 
transmissor de FM, ma.is de uma 
dezena de vezes ( na sua carta, o 
Leitor relaciona "um monte" de 

outro casos semelhantes, porem o 
citado e o mrus nftido ... ). 

Por tal razao " dogmlitica ", 
relutamos, muitas vezes, a~ em re
visitar temas (nunca projetos ... ). 
Entretanto, outra determinante 
norma/filosofia de trabalho, aqui, e 
rigorosamente respcim e atender 
ao interesses diretos do Univer
so/Leitor, alem de, obviamente, 
cumprir as eventuai promessas fei
tas na Revista (brasileiro se surpre
ende, pois nao e ~ acostumado 
com tSso ... ). Quando, em APE n!! 
11, um ano e me10 atras, trouxemo 
o proJeto do RADAR ULTRA
SONICO (ALARME VOLUME
TRICO), fomos obrigado , por 
razoe tecntcas v1gente na epoca, 
a unplementar a montagem com 
transdutores nao e pecfficos. im
provisados a partir de tweeters pie
zo-eletricos disponfveis no merca
do. Embora func1onal, o RU O ti
nha (por tal 1mprovi a<rao ... ), algu
mas inerentes "insuficiencias" ... 

Naquela oportunidade, afirmliva
mos que tao logo fo se possfvel ob
ter transdutores especfficos de ul
tra-som voltarfamos ao tema ... 

Gra~as a um convenio comer
cial confi~vel, com o importante 
Patrocinador de APE (EMARK 
ELETRONICA) temo , agora, a 
esperada oportunidade e - portanto 
- aqui es~ a "repetic;ao melhorada" 
daquela id~ia ongmal : o DETE
TOR ULTRA-SONlCO DE MO
VIMENTO E PRESEN(A 
(DUMP), "revi itando" o projeto 
do RUSO, porem com nftidas e 
evidente vamagen e aperfeic;oa
mentos ! Aos (acredilamos que pou
cos ... ) Leitores/Hobbystas que m
terpretarem esta inserc;ao como uma 
"redundancia", encarecemos no -
sas desculpas, porem aqui a ma.ioria 
manda, e a quantidade de cartas so
licitando o projeto no pareceu 
ma.ts do que significativa ... 

Sintetizando a atua<rao do cir
cuito (para aqueles que nao viram o 
prnjeto original. .. ), o DUMP emite, 
por um tran dutor especial, um fe1-
xe largo de energia em ultra- om na 
direc;ao geral do arnbiente OU ma a 
controlar... Um outro transdutor, 
espec(fico tambem, constantemente 
recebe o "retomo" ou reflexos do 
feixe, devolvidos pelos objetos, 
m6veis, paredes, etc., normalmente 
presentes no local. Enquanto tudo 
e ·liver im6vel, o circuito aceita o 
fato como "tudo bem" ... Assim, 
porem, que um intruso tentar pene
trar ou transitar pcla lirea controla-



MONT AGEM 156 • DETETOR UL TRA-SONICO DE MOVJMENTO E PRESENCA 
41 

da, os reflexos do feixe sofrem uma 
natural moclificac;:ao no seu padrao, 
circunstancia esta imediatarnente 
reconhecida e identificada pelo cir
cuito, que entao dispara (via poten
te rete de safda ... ) um alru:rna, sire
ne, lampada, aviso remoto, etc. Pa
ra melhor aproveitamento (outro 
aperfeic;:oamento em relac;:ao ao pro
jeto original, de APE n2 1 1...), esse 
pr6prio disparo e temporizado e 
AJUST A VEL, poclendo manter-se 
entre 0,5 e 20 segundos, com o que 
se amplia muito a utilizac;:ao pratica 
do sistema. 

Alem desse ajuste de tempori
zac;ao, o circuito do DUMP apre
senta apenas mats um controle, na 
fomia de um simples trim-pot de 
"sintonia", para otimizar o alcance 
e a sensibilidade do sistema (regu
lagem muito facil de ser feita .. ). 
No mais (com nftidas vantagens ... ), 
o DUMP preserva toclas as possibi
lidades de utilizac;:ao pratica ja ma
nifestadas no original RUSO: apre
senta desempenho altamente con
fiavel em detetar movimentos de 
pessoas, animais, vefculos, etc., 
dentro de uma :rrea ou volume ffsi
co ideal, poclendo tambem ser 
adaptado na vigilancia de compar
timentos residenciais, comerciais 
ou industriais, em sistemas anti
roubo para vefculos, no controle de 
maquinarios e operac;:6es industriais 
diversas, etc. 

••••• 
CARACTERiSTICAS 

- Sistema eletronico detetor de 

MA40A5S 

"presenc;:a" (por movimento ... ) 
nura espac;:o ffsico determinado, 
baseado no efeito Dopplec, utili
zando como "ve(culo" ondas ul
tra-sonicas. 

- Emissiio e sensoreamento do feixe 
ultra-sonico por transdutores es
pecfficos, sintonizados e miniatu
rizados, de alta eficiencia. 

- Alcance (sensibilidade linear e 
volumetrica): capaz de controlar 
um volume ambiental de ate cerca 
de 70m3 (mais do que a media de 
qualquer compartimento domesti
co) e numa maior extensiio linear 
de 2 a 7 metros, dependendo das 
caracterfsticas do local. 

- Resoluc;ao: capaz de, a cerca de 2 
metros de distancia, detetar um 
pequeno e rapido movimento, de 
um objeto do tamanho de um ma
c;:o de cigarros ! 

- lnvisfvel e silencioso (o feixe ul
tra-sonico niio pode ser visto nem 
ouvido ... ). Nao aceita "inter
ferencias" de outras fontes sono
ras. 

- Safda: por rele, com temporizac;:iio 
ajustavel (entre 0,5 e 20 segun
dos), com uma potencia de acio
namento de ate 1.200W (em C.A.) 
ou ate lOA (em C.C.). 

- Ajustes: apenas dois. Um trim-pot 
para deterrninar a temporizac;:iio 
do disparo de alarme (tempo de 
energiza<;ao do rele de safda)e ou
tro para a perfeita sintonia do sis
tema . 

- Alimentac;:iio: I 2 V .C.C., sob cor
rente maxima de 500mA (com
pat{vel, portanto, com fontes ou 
bateria de carro). 

IN4141 

4;,7 
llh 

+ 

0 CIRCUITO 

A fig. l traz o diagrarna es
quematico do circuito do DUMP. 
Embora fi icamente estruturado 
como bloco unico, eletronicamente 
o circuito e fonnado por dois m6-
dulos: um de emissao e outro de re
cepc;:ao/processamento do sinal. 

0 m6dulo de emissao (gera
dor do feixe de ultra-sons) e estru
turado em tomo de um unico lnte
grado da famflia digital C.MOS 
(4049), contendo originalmente 6 
gates simples inversores (esquerda 
do esquema ... ). Os inversores deli
mitados pelos pinos 2-3 e 4-5 for
mam, com o auxflio do resistor de 
I OOK, capacitor de 560p e trim-pot 
(de sintonia ou ajuste da frequen
cia ... ) de 33K, um simples ASTA
VEL ( oscilador) com frequencia 
nominal em tomo de 40 KHz. Os 
outros quatro gates do 4049 (pinos 
6-7, 9-10, 11-12 e 14-15 ... ) estiio 
paralelados dois a dois e interhga
dos ~ safda do oscilador (pino 4) de 
modo a pro mover, nos pi nos l O e 
15, uma safda de potencia em con
tra-far.;c, razoavelmente simttrica, 
do sinal gerado. Atravts do capaci
tor de 100n esse sinal (40 KHz) t 
aplicado ao transdutor MA40A5S, 
especffico, de alto rendimento na 
frequencia de trabalho ... 

J~ o m6dulo de rece~ao/pro
cessamento ~ -naturalmente - mais 
complexo, mas ainda assim baseado 
em conceitos e arranjos comuns. 
lnicialrnente o transdutor 
MA4DA5R (especffico para a re
cepc;:iio de ultra-sons) recebe o sinal 

-+ 
IOOn 110;, ... 

2 

~ • I • i 
~ !!: -+ 

10;, 4 
Ill• LEO 

Fig. 1 
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refletido e, pelos fen6menos pie
zo-el~tricos intrlnseco , os trans
fonna num trem de pulso el~tricos. 
0 resistor de 3K9, em para.Jelo com 
o transdutor, determina a impedan
cia de entrada do c1ICu1to, reco
mendada pelo fabricante do 
M40A5R. Em segu1da, atrav~s do 
capacitor/isolador de 470n, o sinal 
~ aplicado a um podero o amphfi
cador estruturado em tomo <los do1 
transfstore BC549C, mais seus 
componentes de polanza~ao, aco
plamento e realunentac;ao (resisto
res de lO0K, dois de lOK, 2K2, e 
capacitor eletrolftico de 22u) que 
determinam a faixa ideal de passa
gem de frequem..ia, proporcionando 
um ganho substancial apenas em 
tomo da frequencia de trabalho. 

Na sequencia do c1ICu1to, te
mos um dioclo 1N4148, na func;ao 
detetora (democluladora), com o 
que qualquer pequena diferenc;a ou 
variac;ao na frequencia fundamental 
(40 KHz) ~ imediatamente trans
fonnada num sinal de baixa fre
quencia, por sua vez amphficado 
pelo transfstor BC548, CUJO termi
nal de base esra desacoplado pelo 
capacitor de 47n, tendo seu emissor" 
"carregado" pelo resistor de valor 
relativamente elevado (33K). 

Exphcando, agora, esse 
"neg6cio" da "diferenc;a ou va
riac;ao" da frequencia: a fundamen
tal de 40 KHz esra sempre "I~". e ~ 
normalmente ignorada pelo c1rcuito 
de recepc;iio. Acontece que, pelo 
chamado efeito Doppler, sempre 
que uma fonte (original ou "refleti
da" ... ) de sinal ondulat6no se 
aproxuna ou se afasta de um ponto 
de observac;ii.o, um detetor situado 
ocsae ponto, sente urna reduc;ao ou 
um aumento na frequenc1a origi
nalmente emitida pela tat fonte 
(ainda que e ta, em seu ponto de 
origem, niio tenha se modificado!). 
Esse fenomeno apenas se manifesta 
duraote o movimeoto relativo da taJ 
fonte, j~ que, se esta permanecer 
esratica, a qualquer distancia do 
ponto detetor, este niio "sentira" 
qualquer variac;ao na fundamental ... 

No DUMP, o m6dulo de re
cepc;iio e ra constantemente "per
cebendo" a frequencia fundamental 
de 40 KHz originalmente emitida 
pelo m6dulo oscilador, e refletida 
de forrna esratica pelos objetos (pa
redes, m6vei , etc.) existentes no 

local de instalac;ao. Como paredes 
nao se mexem (salvo em Sao Fran
cisco, uma ou duas vezes a cada 
~culo ... ), o circuito nlio processa e 
nao reage. .. Quando, porem, algu
ma c01sa (ou "algu~m" ... ) movi
mentar-se pela area de atuac;ii.o do 
fetxe ultra-sonico, a po~ao refleti
da por esse corpo em movimento 
"mostrarn", ao transdutor de re
cepc;ao, a ta! pequena variac;ao de 
frequenc1a (efeito Doppler). 0 d10-
do l N4 l 48 a base do terce1ro 
transfstor demodula, ou efetua o 
"batimento" da frequencia funda
mental com essa outra, alterada, 
apresentando ao BC548 a "diferen
<;a ", heterodinada, das frequencia,;. 

0 sinal/dtferem,.a, recolhido 
no erdssor do trans{stor pelo capa
citor de lOn, 6 entao aplicado a en
trada inversora (pino 2) de um 
Amp.Op. 741, e truturado em am
plificador/comparador de elevado 
ganho (pela polarizac;ao oferecida 
as suas entradas pelos resistores de 
IOK, IOOR, 220K e lOK ... ). Na 
presenc;a do sinal/dlferenc;a, a safda 
(pino 6) do 741 "baixa" repenti
namente, descanegando (via resis
tor de 4K7 e dioclo l N4 l 48) o ca
pacitor eletrol(tico de 4u7 (quando 
ta! situa~ao ces a, o eletrolftico e 
novamente recarregado - agora 
mais lentamente, pelo estado "alto" 
na safda do 741, via resistore de 
47K e 4K7, em ~rie ... ). 

Observando que o tal capaci
tor de 4u7 esra diretamente acopla
do ao pino de disparo (2) de um ln
tegrado 555 estruturado em MO
NOEST A VEL (temporizador siln
ples), cada vez que a carga no dito 
capacitor baixa a menos de 1/3 da 
tensiio geral de alimentac;ao, o tem
porizador 6 "gaulhado", com o que 
se apresentara, na safda do 555 (pi
no 3) um estado "alto" cujo perfo
do e diretamente proporcional aos 
valores dos componentes da rede 
RC de temporizac;ao, formada pelo 
eletrolftico de lOu, mais o resistor 
fuo de 47K e o trim-pot de 2M2 
(atraves do qual poclemo dimen
s10nar o perlodo do MONOESTA
VEL dL-><ie cerca de 0,5 segundo, 
ate aproximadamente 20 egundos). 

A safda do 555 apresenta su
fic1ente potencia para acionar, nes
sa condic;lio, um LED monitor (via 
res1stor/limitador de 1 K) e um rele 
(com o diodo IN4148 em anti-para-

lelo na bobma, prevenindo surtos 
de ten iio danosos ao Integrado, 
que ocorrem no desligamento do 
dito rele ... ). A partir daf, os conta
tos de utilizac;ii.o do rele, totalmente 
independente do resto do circuito, 
poclem chavear carga "pesadas", 
em parametros de potencia e cor
rente apenas limitados pelas capa
cidades de t.a1s contatos! 

A altmentac;ao geral e de 12 
volts C.C., desacoplados inicial
mente pelo eletrol(tico de 220u e 
poli~ster de 100n. Para que taJ se
tor de chaveamento e potencia do 
circuito niio possa, nos inst.antes de 
transic;ao, interferir com as areas 
mais delicadas do arranjo (m6dulos 
de erru siio, recepc;iio e de~ao ... ), 
um egundo de acoplamento e pro
porcionado por dioclo J N4148, na 
linha do positivo da alunentac;ao, e 
pelo capacitor eletn5nico de lOOu 
(visto, no esquema, JUnto ao bloco 
de emissao ... ). 

Como os dois tran dutores ul
tra-s6rucos apresentam um diagra
ma espectral de sensiblidades muito 
agudo, centrado em tomo dos 40 
KHz, atraves do ajuste do trim-pot 
de 33K podemos tomar sua sensi
bilidade geraJ tam~m bastante 
"aguda", otimizando o alcance ge
ral do DUMP ... 

Embora dimensionada (na 
verdade bipr.r-dimeosiooada. .. ) a 
corrente geral da alimenta~o em 
tomo de SOOmA, o circuito "puxa" 
menos de I OOmA (e isso apenas 
com o rele acionado, LED monitor 
iluminado ... ). A "sobra" de Corren
te ~ recomendada por raz6es de se
guranc;a. A sim, desde pequenas 
fontes ou conversore , ate uma ba
teria de carro ou moto, poclem ser 
aplicados como fontes de energia 
para o sistema, sem problemas. 

••••• 
OS COMPONENTES 

Tirando- e os tran du tores . ul
tra-s6nicos especfficos (sobre os 
quai falaremo adiante ... ) todas as 
pec;as necess~as ao circuito ao 
comuns, de facllima aquisic;ao na 
maioria dos varejtstas de compo
nente . Mesmo quern reside longe 
do grandes centros, pode ainda va-
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I LIST A DE PE<;:AS I 
• 1 - Circuito Integrado C.MOS 

4049 
• l - Circuito lntegrado 741 
• l - Circuito lntcgrado 555 
• 2 - Transfstores BC549C 
• I - Trans(stor BC548 ou equi

valente 
• 1 - LED, vennelho, redondo, 5 

mm 
• 4 - Diodos 1N4148 ou equ1va

lentes 
• I - Par de transdutoreis ultra

sonicos especfficos, "Mu
rata", com os c6digos 
MA40A5S (emissao) e 
MA40A5R (rece~ao) -
VER TEXTO. 

• 1 - Rele com bobina para 12 
Y.C.C. e um contato re
versfvel, para JOA ("Me
taltex", c6d. GIRC2). 

• I - Resistor I OOR x 1/4 W 
• I - Resistor I K x l/4W 
• I - Resistor 3K9 x l/4W 
• 1 - Resistor 2K2 x I /4 W 
• I - Re istor 4K7 x l/4W 
• 4 - Resistores IOK x l/4W 
• I - Resistor 33K x l/4W 
• 2 - Resistores 47K x l/4W 
• 1 - Resistor 68K x l/4W 
• 2 - Resistores I OOK x J /4 W 
• l - Resistor 220K x l/4W 
• I - Trim-pot (vertical) de 33K 
• J - Trim-pot (vertical) de 2M2 
• l - Capacitor (disco ou plate) 

560p 
• 1 - Capacitor (poli~ster) lOn 
• I - Capacitor (poli~ster) 47n 
• 2 - Capacitores(poli6ster) 100n 

ler-se da pratica possibilidade de 
fazer a compras de pee.as pelo Cor
reio (sao v~rias as fl.TTTlas que pro
movem esse tipo de marketing ... ), 
bastando atentar para os anuncios 
publicados em APE e mesmo em 
outra revistas do genero ... 

Ao Hobbysta iniciante, reco
mendamos especial cuidado na 
identifica1yao das pec;as, polaridades 
e codificac;oes dos seus terminais, 
eventualmente valendo-se do pre
cioso auxOio do TA.BELAO encar
tado em toda Rev1sta APE ... 

Quanto aos transdutores ul
tra-sonico (MA40A5S e 
MA40A5R) sao ~ pee.as fundamen
tais. sem as quais nao e poss{vel 
realizar a mont.agem. Como apenas 
em tempos muito rccentes, tais 

• J - Capacitor (poli~ster) 470n 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 4u7 

X 16V 
• J - Capacitor (eletrolftico) 22u 

x 16V 
• l - Capacitor (eletrolrtico) lOu 

X 16V 
• l - Capacitor (eletrolftico) 

lOOu x 16V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

220u X 16V 
• I - Pedai;o de barra de coneto-

res parafus:iveis (tipo 
"SindaJ") cl 3 segmentos 

• J - Placa de Circuilo Impresso, 
especffica para a montagem 
( 12,5 x 4,8 cm.) · 

• - Fio e solda para as liga~oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• l - Caixa para abrigar a mon
tagem. Um container bas
tante apropriado, e que in
clusive podera abrigar 
tambem uma mini-fonte ou 
conversor para a alunen
ta~ao do OUM P, ~ o mode
lo PB207 (14,0 x 13,0 x 
4,0 cm.) da "Patola". Ou
tras caixa de dimensoes 
compatfveis, tambem po
derao ser usadas. 

• 1 - Ilh6s (soquete) para colo
ca~ao do LED no painel 

• 4 - Pes de borracha para a cai-
xa 

componentcs comc~aram a manifes
tar sua disponibilidade em alguns 
fornecedores, o procedimento inte
ligente exige que o Le1tor/Hobbys
ta tente prir:neiro obter tais transdu
tores, para s6 ent.ao pa<isar A aqui
si~ao (mais f:icil...) das demais pe
e.as. lsso evitara desapontamentos e 
frusta<;oes. Em pelo menos um for
necedor (EMARK ELETRONI
C A), verificamos a garantia infor
mal da disponibilidade, enquanto 
durarem os estoques, por~m apeoas 
inclufdos nos KJTs, ou seja: o for
necedor apenas comerc1aliza os 
transdutores como partcs integran
tes do KIT autorizado do DUMP 
(vcr anuncio em outra parte da pre
sente Revista ... ). Entretanlo, uma 
"cac;ada" s1stem~tica em outros 

lomecedores, podcr:1 resultar posi
tiva, o que desobnga.ra o Leitor de 
- fo~o amente - realizar a monta
gem a partir do KIT comercial. 

••••• 
AMONTAGEM 

Novamente rccomendamos 
(princ1palmente para o "recem
apeante" ... ) um atenta leitura ao 
IABELAO e as JNSTRU<;6ES 
GERAIS PARA AS MO?\ IA
GENS, sempre presentes nas nos
sas Revista , para bcneffcio dos 
que ainda sao "pagaos". Dt>
pois, nao adianta "espemear" ... O 
fundamental ~ tomar conhecimento 
de imponantes " dicas", "macetes" 
e informac;6es pr:iticas, antes de 
comec;ar as oldagen ... 

0 C'ircu1to lmpresso cspccffi
co para a montagem do DUMP tern 
seu arranjo de ilha e pi ta. <lay 

• out) na fig. 2, visto em escala l: I. 
Na confec~ao da placa "em casa''. 
o lay out deve ser rigomsamcntc 
respeitado, caso contra.no, serios 
problemas surgiriio, no decorre r da 
pr6pria montagem e n0 futuro fun
cionamento (ou "nlio funcionamcn-
10" ... ) do circuito. Lembramos aos 
iniciantes absolutos, aos muito pre
guii;osos, aos que niio poc;sucm os 
materiais necessirios i\ confec<;ao 
da placa, que no caso da aquisii;ao 
do DUMP em KrT. esta fa/ partc 
integrante do conjunto, jli pronta, 
furada, protegida e com o "chapea
do" demarcado em silk-screen (a 
montagem vira. entao, uma brinca
deira de crianc;a ... ). 
. Na fig. 3 temos o "chapeado" 
do DUMP: placa vista pelo !ado 
nao cobreado, com as princ1pais 
pec;as jli colocada . \TEN<;:AO as 
posi~oes dos Integrados, transfsto
res, diodos e capacitores eletrolft1-
cos. Cuidado tambem para nao 
''trocar as bolas" quanto i'ts lo
ca~6es ,._ de res,stores e capacitores 
(em fun1yao dos seus vaJorcs ... ). 
Depois de tudo soldado deve scr 
feito uma verifica,ao final, super
atenta, para s6 cntao cortar-sc as 
sabras de terminais pclo lado co
breado (aproveitar para veriticar a 
boa qua! idade e condi~ao de cada 
ponto de solda, pelo lado cobreado, 
conigindo eventuais "cagadi • 
nhas" ... ). 

--------------------- ------· --- - - -
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OS TRANSDUTORES ESPECiFICOS 

A fig. 4 cM uma serie de deta
lhes importantes sobre as capsulas 
ultra-s6nicas utilizadas no DUMP. 
Observem bem o sfrnbolo e a 
aparencia dos componentes, bem 
como a existencia de um terminal 
ligado a carcac;a, que podemos 
chamar de terminal "terra" (dando, 
ao outro, o nome de terminal "vi
vo" ... ). Embora as capsulas piezo 
sejam naturalmente nao polariza
das, para efeito de blindagem 
(principalmente no transdutor utili
zado na recepc;ao do sinal...) essa 

~ 
SIMBOLO 

APARENCIA 

identifica~ao tern certa importancia. 
Os dois transdutores parecem 

identicos (a unica diferenc;a e aque
la "letrinha final" nos seus c6digos 
identificat6nos ... ), sao pequenos 
( 1,6 cm. de difunetro e 1,2 cm. de 
altura, fora os pinos), estao origi
nalmente sintonizados para traba
lhar em 40 KHz, apresentam uma 
senstbilidade media de -67 dB (no 
transdutor "R ") e uma pressao so
nora media de 112 dB (a 30 cm. do 
transdutor "S"). Ambas as capsulas 
tern um angulo de diretividade em 
tomo de 50° e a faixa dimensional 
de detec;ao situa-se, em media, de 

TRANSOUTORES 

ULTRA-SONICOS 

MA 40A5S-EMISSOR 

MA 40 A5 R - RECEPTOR 

ISOLAOO_-'/; 
(VIVO) '--._ LIGAOO A 

CARCACA 
(TERRA) Fig. 4 

Fig.2 

i" 0 

0 
NFo 

co 

Fig.3 

20 cm a 6 metros (isso em tem"IOS 
puramente lineares, ja que a "cubi
cagem" do ambiente dependera 
muito mais da posi?) que o con
junta as ume em relac;aa a tal am
biente, e tarnbem da propria fonna 
desse ambiente ... ). 

••••• 
As conexoes (poucas) exter

nas a placa sao vistas na fig. 5 que 
traz o Circuito lmpresso ainda pelo 
lado niio cobreado, porem "limpo" 
dos componentes originaJmente vis
tas na fig. anterior, para efeito de 
facilitar a visualizac;ao. ATEN<;;AO 
a polaridade da alimenta~ao (as ~ 
res dos fios, como e nonna, codifi
cam claramente essa polaridade ... ), 
identificac;ao dos termioais de safda 
para a Aplicac;ao (NF-NA-C), iden
tifica9ao dos terminais do LED e 
conexoes dos dois transdutores ul
tra-sonicos. Notar, quanto a estes 
ultimas, que apenas o transdutor 
"R" deve ser ligado levando-se em 
conta a posis:aa do seu pino de 
"terra" C"f", ao ponto "RT" da 
placa ... ), ja que a capsula "S" pode 
ser ligada indiferentemente. 

Observar que tanto o LED 
quanta as capsulas ultra-96nicas, 
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DUMP 

LADO 00S COMPONENTES 

NA40A5S NA40A511 

TIIAN,DUTOIIES 
fSPECIP-tCO, Fig. 5 

PINOS 00 TRANSOUTOR 1 FURONO PAINEL 
SOLOAOOS AOS TOCOS / 

/ DE FIO RiGIDO _, _/TRANSDUTOR 

FIOS 
RIGID 

"FOLGAS" 

/PLACA 

Fig. 6 

t•A"'-SOUTDIII(' 

HOI ,u-"os 
tc.ow ·,0t..oa•, 

-
TIIIAMlftA 

I.CO 

Fig. 7 

embora na figura mostrada em co
nexoes diretamente solidruias A pla
ca, podem, dependendo do encai
xamento e instala~o finais preten
didos, tamMm ser ligados a partir 
de pares de fios finos, com o que 
tais pe~as apresenta.ra.o a po sibili
dade de coloca~o em pontos ma.is 
distantes da placa • mae" (detalhes 
adiante ... ). 

••••• 
CAIXA - AJUSTE • INSTALACAO 

Um ponto "mecanicarnente" 
importante ~ especialmente aborda
do n1t fig. 6: os pinos dos dais 
transdutores sao curtos, grossos 
e nao devem, nunca. ser "entorta
dos", j~ que o esfon;o gerado nesse 
eventual "entortamento" podera 
prejudicar a eficiencia da relativa-

mente delicada dpsula piezo exis
tente "hi dentro" dos componen
tes... Assim, para ligac;ao A placa, 
recomenda-se o rootodo ilustrado, 
ou seja: soldar, inicialmente, dais 
pedacinhos de fio nu e rfgido, As 
respectivas ilhas do Circuito lm
presso, usando posteriormente tais 
fios como "'pastes" de ligac;ao para 
o terminais dos transdutores, per
pendicularmente pos1c10nados, de 
modo que o corpo das c~p ulas as
suma um definido paralelismo com 
relac;ao A superffcie da placa. 

Outro ponto que merece 
atenc;ao: para evitar realunentac;oes 
au a transmissao de vibrac;oes. via 
caixa, ~ born que as carcac;as dos 
transdutores nio eocostem nas pa
redes do oonta.ioer, na sua acomo
dac;ao final! As im, as furos ou ja
nelas para as c~psulas piezo devem 
apresentar um diametro maiO£ do 

que os 16 mm originai do compo
nente, proporcionando uma "folga" 
conveniente, confonne indica a fi
gura ... 

0 "Jeitao" final da caixa (se 
u ado o con1ainer recomendado no 
item OPCIO AIS/DIYERSOS da 
LISTA DE PE<;AS ... ) pode ficar 
conforme ilu tra a fig. 7, com os 
dois furos (lembrar da ""folga" e do 
"nao enco to" ... ) para os transdu
tores no painel frontal, juntamente 
com o LED monitor. Na traseira da 
caixa pode ficar a barra de coneto
res para a Aplica~ao, uma eventual 
chave "liga-desliga" para a alimen
tac;ao geral, e ma.is a furac;ao para 
passagem dos cabos de alimentac;ao 
(sejam de um "rabicho" C.A., se o 
Leitor/Hobbysta preferir "embutir" 
uma mini-fonte "Iii dentro", sejam 
um par vermelho/prcto trazendo a 
alimenta<;ao C.C'. (12V) "prone.a", 
de fora ... ). 

Um acabamento com ¢ de 
borracha na base da caixa, dara um 
a pecto e uma funcionalidade "pro
fissional" ao conJunto ... 

Tenninado o "enca1xamento" 
do DUMP, o Leitor/Hobbysta pode 
passar aos ajustes (que sao rnuito 
simples). Com a alimenta<;ao liga
da, coloca-se, inicialmente, o 
trim-pot de " intonia" (33K) em 
sua posi<;iio central, e o de "tem
po" (2M2) totalmente girado para a 
di.rcita (correspondendo ta! ajuste ~ 
m!nima temporizac;ao - ccrca de 
me10 segundo ... ). Se o LED mani
festar-se aceso no momenta da 
energizac;ao, logo apagara (decorri
do o tempo natural do MO
NOEST A YEL. .. ). 

Estando os dois tran dutores 
apontando para uma me ma di
rec;ao, como sugerem as figuras 
5-6-7, passe a mao, rapidamente, 
mun movirnento de pendulo, cerca 
de 1 metro a frente dos dito cujos. 
0 circuito deve "sentir" o movi
mento, com o rel~ "clicando" e 
com o LED monitor acendendo pe
lo tempo de 0,5s. Se o LED nao 
acender, mova o ajuste do trim-pot 
de 33K "para c~" e "para hi", Jen• 
tamente, at~ obter a desejada sensi
blidade. Se o LED "travar" aceso, 
~ sinal de que a ensibilidade esta 
exce iva, fato que tambem podera 
ser corrigido par um cuidadoso e 
lento ajuste no dito lrim-pot Em 
condic;oes finais 6timas, o alcance 
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sera tal que, com uma pessoa cam1-
nhando ao longo da frente dos 
transdutores, mesmo a vmios ~ 
tros de distanc1a, o circuito reagira 
imedtatamente. 

Tanto no "enca1xaniento" 
quanto na mstalac;ao final, convem 
Jevar em conta as infonnac;oes pra
ticas diagramadas na fig. 8 ... Lem
brando que a d1retiv1dade angular 
dos tra.nsdutores abrange aproxi
madarnente 50°, tem importincia a 
distancia natural entre as dua c~p
sulas ! Se estiverem muito pr6ximas 
uma da outra, embora a :irea de 
m:ixima sensib1hdade "comece" 
pouco centfmetros ft frente do par 
e seJa bastante defmida, o setor 
mai afastado, de menor sensib1li
dade, sera drast1camente reduz.1do. 
Por outro lado, com as clipsula · 
muito afastadas uma da outra, a 
irea geral de sensib1lidade media 
aumcnta bastante, porem cna- e 
uma zona "morta" logo a frente da 
regiao entre o dois transdutores! 
Assim, a distanc1a "D" deve ser 
experimentaJmente dimens1onada 
para a melhor cobertura da :uea e 
do volume do compart1mento ou 
local a ser monatorado. Na pratica, 
recomendamos que tal afastarnento 
fique entre o naturalmente obudo 
com a ligac;ao dircta dos transduto
res a placa (cerca de 3cm. para 
"D" ... ) e cerca de 15 cm. (fator 
que dependera tambem das di
men 6es naturais da caixa utilizada 
para abrigar o con_1unto). 

De qualquer modo, e impor
tante - principalmente em ambien
tes relativamente amplos - que am
bos os transdutores pennanec;am 
apontando para a mesma direc;ao. 
Em cond1c;6e " uper-ideais" - por 
exemplo num longo corredor, com 
o conjunto de transdutores Iongitu
dinalmente orientados, o alcance 
pocle ultrapassar 7 metros. J~ em 
ambientes mais amplos (inclusive 
ao ar livre, onde a sensibilidadc ~ 
naturalmente menor ... ), poder:'io ser 

Fig. 8 

obtidos alcances entre 2 e 6 metros, 
sem problemas. 

••••• 
Beneficiado pela tensao com

patf veJ de alimentac;ao, o DUMP 
pode, com certeza, ser instalado no 
interior de can·os. 0 habitliculo 
entiio, ficara "prcenchido" por 
mllltiplas reflexoes do feixe ul
tra-s6nico, proporcionando exce
lente sens1bilidade de modo que 
qualquer "penetrac;ao" no ve(culo 
sera "sentida" pelo s1stema, caso 
em que os convenientes terminais 
do rele poderao ser usados para 
disparar a buzina, por exemplo ... 

Falando no terrnmrus do rele, 
o Leitor/Hobbysta de APE jci deve 
e tar mai do que farruliarizado 
com a sua uuhzac;ao, sempre lem
brando que ta1s contatos sao tota.1-
mente independentes do restante do 
circuato, e portanto poderao ser 
usados "sem medo" para acionar 
lampadas, s1renes, motores ou ou
tras cargas, seJam elas origmalmen
te aJimentadas por C.C. ( ob cor
rente de at~ lOA) ou por C.A. (com 
potenc1a de ate 1.200W). 

Nm, casos em que a pr6pria 
carga tamb6m requeira aJunentac;ao 
de 12 V.C.C. (muito comum em di
versos d1sposihvos, Jci que ta.I valor 
6 ma1s ou menos "standartiza
do" ... ), nada impede que o DUMP 
e a ta! carga compartilhem a aJi
mentac;ao, desde que seja levada 
em conta a capacidade de fomeci
mento de correntc de fonte de 
energia, que deve supnr - no mini- ' 
mo - o equivaJente a 500mA mais a 
"amperagem" requerida pela carga. 

••••• 

, DENDO 
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Efeito Arco-iris 

NOVO E FANTASTICO EFEITO LUMINOSO MULTICOR A LEDs "NA 
MEDIDA" PARA O HOBBYSTA QUE APRECIA MONTAGENS DO GE
NERO PURAMENTE " VISUAL"! UM ARCO FORMADO POR 9 LEDs 
ILUMINA-SE SEQUENCIALMENTE, EM CORES DIFERENTES (VERIIE
LHO-VERDE), COM PONTOS LUMINOSOS PARTINDO SIMULTANEA
MENTE DE EXTREMIDADES OPOSTAS DO DISPLAY! AO OCORRER 
0 " CRUZAMENTO" DO PONTO LUMINOSO, NO CENTRO DO ARCO, 
ACOR MOMENTANEAMENTE EXPLODE EM AIIARB.0 E SE INVER
TE (VERIIELHO TORNA-SE VERDE E VICE-VERSA ... ) PARA TERMI
NAR O PERCURSO, QUE AUTOMATICAMENTE RECOMECAI TUDO 
CONTROLADO PELO SIMPLES TOQUE DE UM DEDO SOBRE CON
TATOS SENSiVEIS (TAMBEM PODE FUNCIONAR ININTERRUPTA
MENTE, "SOZINHO" ... ). 

Circuitos simples, porem ca
pazes de gerar efeitos lumino os 
super-interessantes e relativamente 
complexos, siio um "must" em toda 
publica~ao de Eletronica dirigida 
ao Hobbysta... APE, logicamente, 
nao podia fugir de taJ norma, e o 
Leitor que nos acompanha desde a 
"fundai;ao" da Revista deve lem
brar da j~ exten a lista de proJetos 
no genero ... S6 para recordar: 

- ll\IPLES MUL TIPISCA (APE 
04) 

- SEQUENCIAL 4V (APE 10) 
- EFEITO MALUQUEfE (APE 

I 2) 
- SUPER-PISCA 10 LEDs (APE 

14) 
- PISCA 2 LED (Pl..r02 oferecido 

omente em KIT) 
- EFEITO SUPER-MAQUINA 

(0148-ANT - oferecido somente 
em KIT) 

- LED-EFEITO GALAXIA (APE 
20) 

- BARRA PISC 5 LEDs- l 2V 
(EX-MT - oferecido apenas mon
tado) 

- SlNALIZADOR A LEDs UNI
VERSAL - C.A.IC.C. (APE 22) 

Notem ainda que nessa Lista 
nao estao inclufdos os imlmeros 
"brinquedos e jogos" eletronicos 
com projetos j:i mostrados nas ~
ginas de APE e que frequentemente 
utiliz.am, em seus displays e mani
festa~oes dinamicas, efeitos visuais 
com LEDs. 

0 mais recente represent.ante 
de sa famfl1a de projetos ~ o bonito 
EFEITO ARC~fRIS (EFARC, pa
ra os fntimos ... ) que, seguindo a 
"tradi~ao" mostra, 11um display de 
LEDs com manifesta~6es multico
loridas, um resultado dinamico 
muito interessante, aplic.ivel desde 
a um simples "enfeite tecnol6gico" 
para um quarto de Jovem ou crian
~a, ate a brinquedo sofisticados ou 
mesmo atividades de modelistas 
(que - sabemos - usam e abusam 
dos efeitos luminosos J1 mostrados 
em APE, nas suas maquetes e pro
dui;6es criativas, inclusive a nfvel 
profissiooal ... ). 

Confonnc J:i exp!icado sinte
ticamente no "lid", o EF ARC mos
tra um arco formado por 9 LEDs, 
sendo lDD central, emissor de lumi
no 1dade amaICla, e oito cbslribuf
dos ao longo da hnha curva, repre
sentada por unidades bicolores (ca-
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pazes de se manifestar em lumino
sidade vcJde ou vermclha, depen
dendo do controlc eletronico ... ). 
Em stand by todo o arco de LEDs 
pennanece apagado, "quietinho" ... 
Um par de contatos de toque, entre
tanto, ao serem "curt~ircuitados" 
pela simples e leve pressao de um 
dedo do operador, aciona o circui
to, que assim se manifesta: 

- De cada extremidade do arco, 
"vem" um ponto lurninoso (venle 
de um lado e w:rmelbo do ou
tro ... ), mun sequenciamento uni
forme, "dirigindo-se" ao centro 
00 dito arco. 

- Quando ambos os "pontos lumi
nosos" atingem o centro do arco 
(simultaneamente, devido ~ uni
fonnidade do sequenciamento ... ), 
este se manifesta em luminosidade 
amarcla, por um breve instante. 

- Em seguida, o sequenciamento 
"continua", com cada ponto Ju
minoso "dirigindo-se" para a ex
tremidade do arco oposta ao seu 
"local de partida" ... Porem, "ma
gicamente", as cores das manifes
tai;oes agora se invertem ( o ponto 
que "vinha" vennelho, "segue" 
W2dc e o que "vinha" verde "se
gue" vermclbo! 

- 0 resultado, levando-se tambem 
em conta que a pr6pria velocidade 
da manifestac;ao foi estudada para 
causar a melhor das imprcss6es 
visuais, ~ sin1plesmente fascinan
le, quase "hipn6tico" ! 

A alimentac;ao (baixa corren
te) em faixa "flexfvel" de tensao (9 
a 12V) permite, inclusive, a msta
lac;ao do EFARC em •pain~is de 
ve(culos (si tema el~trico de 12V), 
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aJ6m, obviamente, das possibilida
des mais "normais": alimcntac,ao 
por pilhas, bateria "quadradin~2", 
fontes, etc. 

Enfim, um circuito ve~til 
sob todos os aspectos (funciona
mento, adaptac,ao e acoplamentos 
diversos ... ), flicil de montar, basea
do apenas em componentes co
muns, de custo final nao muito ele
vado e - por todos os motivo - de
dicado tambc!m ao iniciante que de
se ja construir sua primeira monta
gem "de efeito", para "provar" aos 
colegas e parcntes "do que 6 ca
paz" ... 

••••• 
CARACTERfSTICAS 

- Efeito luminoso sequenciaJ au
tomlitico a LEDs com 9 fases ati
vas, em sentidos inverso si
multaneos, com reversao decor. 

- Sequenciamento tipo "dois por 
vez" ( aJvo ponto luminoso cen
tral), ou seja: manifesta-se sempre 
um ponlo verde e um vennelho, 
simultaneamente. 

- Velocidade de sequenciamento fi
xa (porem facilmente modificivel 
- VER TEXTO). 

- Utiliza display na forma de area, 
com LED bicolores (e um LED 
central monocroml1tico, amare
lo ... ). 

- Alimenta~ao: 9 a 12 volts C.C. 
sob corrente ~xima de 30mA. 

- Montagem compact.a (display com 
lay out j~ implementado na pr6-
pria placa de Circuito lmpresso. 

••••• 
OCIRCUITO 

Na fig. 1 temo o diagrama 
esquem.litico do circuito do 
EFARC, totaJmente estruturado em 
tomo de dois conhecido lntegra
dos da "famllia" digital C.MO 
(4011 e 4017). 0 nucleo din§mico 
do circuito (determinador da pr6-
pria velocidade com que o efeito 
ocorre ... ) situa-se nos dais gates do 
401 l delimit.ados pelos pinos 1-2-3 
e 4-5-6, que estao arranjados em 
ASTAVEL (oscilador) com fre
quencia basicamente determinada 
pelos valores do resistor de lM e 
capacitor de l OOn. Quern qui er 
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"mexer" na velocidade originaJ de 
sequenciamento, podera faze-lo fa
cilmente, lembrando apenas que: 

- Amm:otaodo-se os valores do re
sistor de l M e/ou do capacitor de 
100n, a velocidade diminui. 

- Diminuindo-se os valores do ~ 
sistor e/ou do capacitor, a veloci
dade do sequenciamento aumenta. 

Como norma, ta.is eventuais 
altera~oes de valor devem situar-se 
(quanto ao resistor) na faixa que 
vai de 470K a 2M2 e (quanto ao 
capacitor) entre 47n e 220n ... Fora 
de ta.is limites, o ntmo era tao ra
pido que o efeito nao podera ser vi
sualmente apreciado, ou tao lento 
que perded muito do seu dinamis
mo natural. 

Um outro gate do 401 l (pinos 
8-9-10) est:1 circuit.ado em imples 
inversor, funcionando coma "cha
ve" eletr6nica: a entrada do inver-
or est:1 normalmente polarizada 

"alt.a" via resistor de prot~ao de 
l OOK e de "po itiva~ao" de 2M2 ... 
Com isso a safda do gate (pino 10) 
permanece "baixa". Is o inibe o 
funcionamento do oscilador j~ des
crito, e tambem mantem a safda do 
quarto gate (pinos 1 1-12-13) "al
la", com o que o pino de reset (l 5) 
do 4017 retem o sequenciamento 
congelado no seu primeiro est:1g10 
(pino 3 do 4017, oao utilizado). 
Assim, "o oscilador nao oscila" e o 
"sequenciador pennanece zerado". 

Quando, porem, Voce bota o 
dedo nos contatos de t que, a (rela
tivamente baixa) resistencia ohmica 
natural da sua pele "aterra" a en
trada do gate "chave" (pinos 8-9 
do 4011 ), com o que a safda do di-
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to cujo (pino 10) toma-se "alta", 
ao mesmo tempo entao ativando o 
ASTAVEL (via pino 2 do 4011) e 
autorizando o 4017 a sequenciar 
(pelo "abaixamento" do nJvel digi
taJ presente no pino 15 do dito cu
jo ... ). Enquanto o dedo "hi" esti
ver, essa situac;ao persiste, voltando 
tudo A imobilizac;ao quando o dedo 
for removido ... 

Quanto A manifesta~ao do 
display, tudo ~ uma simple 
questao de organizac;ao, literalmen
te... Lembrando que sao usadas 9 
sa(das (das 10 existente) do 4017, 
o ponto central aciona um LED 
comum amarelo (que entao s6 
acende quando o pino l do 4017 
est:1 "alto" ... ), enquanto todos o 
outro LEDs sii.o unidades bicolo
res (com dois aoodos, um para o 
vcrdc e um para o vermclho ... ). 
Observar que a primeira afda se
quenciada vlihda do 4017 (pino 2) 
aciona, simultaneamente, o primei
ro LED (esquerda) na ua cor ver
melba, e o 1Htimo LED (direita) na 
sua cor vetde. J:i a segunda afda 
v:ilida do 4017 energi1.a o seguodo 
LED em vermclho e, JUntamente, o 
peoultimo Ll::.D em verde. Ass1m 
seguem as co1sas, corn o ponto lu
minoso vennelho "indo" da e -
querda para u centro, simultanea
mente com o ponto verde "vindo" 
da direita parn o centro ... 

Quando a quinta safda vlilida 
do 4017 ( pino I) <! ativada, acende 
somente o L[.I) central, amarelo 
(que, consistcntemenle, 6 "soma" 
6tica das luminos1dade vcrde e 
vermelba. .. ). [)a{ para diante, da 
sexta ate a oona e ultimas safdas 
v:ilidas do 4017 (respectivamente 
pinos 5-6-9-11 ), os comandos se 

Fig. 1 



invertem, fazendo com que o ponto 
luminoso que "ia" ven:nelho, da 
esquerda para a direita, tome-se 
verde, enquanto que o ponto verde 
que "vinha" da direita para a es
querda, torne-se vermelho! 

Atingindo o ultimo estagio 
v~ido do sequenciarnento, ocorre 
um breve intervalo (correspondente 
~ ativac;ao da safda nao utilizada do 
4017 - pino 3) e tudo recome<;a, 
enquanto o dedo do operador per
manecer nos devidos contatos ... 

As necessidades de corrente 
do circuito sao baixas, uma vez que 
(apesar do dinamismo do efeito, 
que "engana" nossos olhos e cere
bra, dando a impressao de que 
ocorre "muito mais" ... ) na verdade, 
nao mais do que dois LEDs podem 
ser s1multaneamente energizados .•. 
lsso, sornado As natura1s e autorrm
tica<, limita<;oes de corrente inter
namente impost.as pelo 40 l 7, faz 
com que duas ou tres dezenas de 
millamperes sejam mais do que su
ficientes para a totalidade do cir
cuito! Tensoes entre 9 e 12 volts 
podem acionar o circuito, sendo 
que sob o nfvel mais alto ( 12V) o 
efeito mostra-se, obviamente, mais 
"claro", lurnino o e equalizado ... 

Ao final, daremo um "to
que" de como o Leitor/Hobbysta 
pode, a partir de uma simplfssirna 
modifica<;ao, colocar o EFARC pa
ra funcionar ininterruptamente, sem 
que haja a necessidade de se "por o 
dedo I~" ... 

••••• 
OS COMPONENTES 

Um componente especffico 
merece abordagem mrus detalhada: 
o LED b1color (fig. 2). Este nao 

LEO 
COMUM 

LED 
BICOLOR 

I( 

KDA RAGGA 
I( 

!..__ ___ NO CHAPEA00-----'1 

Fig. 2 
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passa de um conjunto de dois 
LEDs, sendo uma jum;ao PN emis
sora de luz verde e outra de luz 
vennelha, ambas encapsuladas num 
1.foico inv61ucro de acrllico transh1-
c1do, em tudo semelhante ao que 
envolve os LEDs "comuns" ... A 
diferen<;a principal, extemamente 
falando, ~ quc o LED bicolor tern 
tres "pcmas" (contra apenas dua 
do LED "comum" ... ), j~ que os 
terrninais de aoodo das pastilhas 
verde e vennelha sao individuali
zados ( o catodo ~ comum a ambas 
as junr;oes PN ... ). A figura mostra, 
em compara~ao, aparencias e sfrn
bolos adotados para os LEDs con
vencional e bicolor, identifica ao 
dos terrnina,s (no LED bicolor, 
"RA" significa red anode ou aoodo 
vermelbo, e "GA" represent.a greeii 
anode ou anodo vet-de ... ) ea espe
cial estilizar;ao usada no chapeado 
da montagem (figuras mais adian
te), enfatizando-se o posicionamen
to dos componentes pela referencia 
dada pelos seus I ados "chatos". 

Quanta ru; demais pe<;as, sao 
todas comuns, f~ceis de encontrar. 
Os cuidados ,foicos do Lei
tor/Hobbysta deverao voltar-se pa
ra a perfeita identificar;ao dos ter
rninais dos componentes polariza
dos (lntegrados, altm dos pr6prios 
LEDs), j:1 que qualquer inversao no 
seu posicionamento na placa obs
tara o funciona.mento do circuito. 
Se ficarem duvidas, o TABELAO 
APE (nas primeitas p:1ginas da Re
vista) auxilim muito. Consultem
no ... Tam~m no TABELAO o ini
ciante encontrm import.antes in
fonnar;oes sobre a "leitura" dos 
c6digos de cores de resistores e ou
tras "dicas" import.antes. 

••••• 
AMONTAGEM 

I LIST A oe PE~As] 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
40178 

• l - Circuito lntegrado C.MOS 
40118 

• l - LED amarelo, redondo, 5 
mm. 

• 8 - LEDs bicolores (3 termi
nais) redondos, 5 mm. 
(VER ADIANTE) 

• 1 - Resistor lOOK x l /4 watt 
• l - Resistor 1 M x l/4 watt 
• I - Resistor 2M2 x l /4 watt 
• I - Capacitor (poLi6ster) l 00n 
• I - Placa de Circuito lmpresso 

especffica para a montagem 
(8,4 x 6,6 cm.) 

• - Fio e solda para as liga~oes 

OPCIONAIS/OIVERSOS 

• 2 - Contatos metalicos (podem 
ser simples parafusos ou 
"perceveJos" de ferro, 
latao, cobre, etc., peque
nos) para o comando de 
"toque" 

• I - Chave H-H tandart ou mi
ni (para aruar como inter
ruptor geral, no caso de se 
pretender deixar o EFARC 
funcionando irunterrupta
rnente, por longos perfo
dos. 

• - Caixa, painel ou outra 
acomodar;ao pard o circui
to, dependendo da apli
car;ao e do gosto de cada 
um. 
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fonne Anuncio que o Leitor encon
t.rara em outra pane da presente 
APE. Tais KITs, al6m de todos os 
componentes e 1rnplemento ne
cessruios, mencionados na UST A 
DE PEC::AS (rnenos o indicado em 
OPCJONAIS/DIVER OS), inclui a 
pr6pria placa, pronhnha, furada, 
proJegida por vem12 e com o "cha
peado" demarcado em silk-SCfflell 
sobre sua face nao cobreada ! 

0 primeiro passo 6 a con
fecr;ao da placa especffica de Cir
cuito Impresso, cujo lay out t visto 
na fig. 3, em tamanho natural (t s6 
meter em cirna do fenolite cobrea
do, com um carbono "ensandui
chado" e passar a caneta ... ). Quern 
nao po suir O material nece smo 
para a confecr;ao da placa, ou for 
muito comodista, pode ainda recor
rer ao pratico sistema de KITs pelo 
Correio ofertados pela Conce -
siomma exclusiva (EMARK), con-

Obtida a placa (os novatos 
devem, ne se estagio, consultar · as 
INSTRUC::OES GERAIS PARA 
AS MONT AGEN , hi Junto ao 
TABELAO, no co~o da Revi -
ta ... ), 6 s6 colocar os componentes 
e efetuar as olda_gcns . guiando-se 
pelo "chapeado" (fig. 4), que ilus
tra a placa pelo seu !ado nao co
breado, todas as pe,as clanunente It__ _______________________________________ ________. 
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codificadas c identificadas. Obscr
var especialmente o posicionamen
to dos dois lntegrados, LEDs e va
lores dos resistores. Nao esquecer 
dos 12 jumpen. (simples pedac;os de 
fio interligando ilhas especfficas da 
placa), numerados na figura de JI a 
JI 2. Observar a harmonia do arco 
formado pelos 9 LEDs, procurando 
manter a estetica da "coi a" tao 
boa quanto possfvel, mclusive com 
todas as "cabec;as" dos LEDs 
guardando identico afastamento ou 
altura com relac;iio ~ uperffcie da 
placa. Ainda quanto aos LED , no
tar que todos os .. ,ados chatos" de
vem ficar volt.ados para a esquenla, 
estando a placa observada de ma
neira mostrada na figura (o unico 
LED "comum", amarelo, fica no 
centro do arco ... ). 

Depois da soldagens, todas 
as pos1c;oes, valore , ligac;oes e 
identificac;oes devem ser cuidado-

samente conferidas, para s6 enUio 
cortar-se as obras dos terminais, 
pelo !ado cobreado da p laca. 

A fig. 5 mostra as (poucas 
e flicei ... ) conex6es extemas A 
placa, representadas pelas linhas de 
aJimentac;ao (convem usar fio ver-

-o- PT (] 
EFARC ro-l.J 9-12v 

+o I VM 

10011\A 
LADO DOS 

COMPONENTES <ti ro-l-J 

Fig. 5 

mclbo para o posdlvo e fio preto 
para o oegativo, como e nonna ... ) e 
pelas ligac;oes aos contatos rne~li
cos de "toque" (podem - corno 
ilustra a figura - ser simples parafu
sos de ferro ou latao, ou outras pe
quenas "pecinhas" metalicas ... ) . 

••••• 
OVER THE RAINBOW ... 

Notem que, como as opc;oes 
de alimentac;ao sao vruias, nao cs
pecificamos nada a respeito... 0 
Leitor/Hobby ta e quern escolhe: 

- Uma bateriazinha de 9 vol~, liga
da no respectivo "clip". 

- Sei pilhas pequenas de 1,5 volts 
cada, no respectivo suporte. 

- Fontes ("ehminadores" ou "con
versores") com safda entre 9 e 12 
voJL-;, praticarnente com qualquer 
capacidade de corrente (uma vez 
que as mais "fraquinhas" liberam 
um mfnimo de 250mA, muiro 
mais do que o EFARC precisa ... ). 

- Bateria de carro (12V), obvia
mente se o EFARC for instalado 
no vefculo, que mngu~m vai an
dar com o cm:mto JUnto a uma 
baita bateriazona daquclas, pra 
baixo e pra c1ma ... 

E s6 ligar a alimentac;iio 
(qualquer das citadas opc;oes), co
locar um dedo simultaneamente so
bre os dois contatos de "toque" e ... 
ver o ARCO-IRIS na sua fantastica 
manifestac;iio... Na ua configu
rac;ao b:isica, equer e necessruia 
urna chave geral j:1 que removido o 
dedo do contato , tudo para, per
manecendo todos os LEDs apaga
dos ! 

Quern quiser (ou aplicar o 
EFARC numa utilizac;ao onde o 
funcionamento ininterrupto scja 
conveniente ... ) manter o circuito 
"disparado" (sem preci ar "por o 
dedo" ... ) podera conseguf-lo de 
maneira mu1to simples, seguindo a 
oricnta<rao da fig. 6: nao se coloca 
na placa o resistor de 2M2 e 
"Jumpeia-se" (com um simples pe
dacinho de fio ... ) os pontos "T-T" 
(ilha. perifencas origmalmente des
hnadac; ~s conexoes ao contatos de 
"toque" ... ). Com tal modificac;iio 
convem mtercalar, na linha do ~ 
sitivo (fio vermelho ... ) da alimen-
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ERRATA 
(REF. LUMINARIA ACIONAOA POR 

TOQUE - APE n9 24) 

Devido ao enorme cuidado que 
manlemo · na conferencia e verificac;ao 
de TUDO o que t produzido no Labo
rat6no, E tudio e Redac;ao de APE. 
no. sa Revista apresenta, ~guramente, o 
mcnor indice de erros (e, consequente
mente. da necessidade de "ERRA. 
T AS ..... ) entre todas as publicac;oes na
c1onais do genero. QuaJquer Lei tor assf
duo po<le atestar isso (quern de Voces 
consegue se lembrar da ultima vez que 
apareceu uma ERRATA em APE ... ?). 

Entretanto. falhas acoolceem 
(ainda que sejam inJustificaveis e desa
gradaveis, pelo que encarccemos as des
culpas de todo Voccs ... ). "Pintou" uma, 
na fig. 4 - pag.53 - APE n!? 24, refercn
te ao "chapcado" da montagem da LU
MJNARIA ACIONADA POR TO
QUE. 

• 0 diodo zencr (11 V x 0,5W), po icio
nado cntre o lntegrado 4060 e o 
capacitor eletrolitJco de JOOu, monta
do em~ (e esse sistema de montagem 
ocas1onou o erro do desenhista, Ja que 
se eslivesse deilado. a marca nftida de 

(ERRATA) 

DESCULPEM A NOSSA FALHA... 

catodo simplificaria a indica9ao ... ). te
ve sua posic;ao do terminaJ de aoodo 
erroneamente dcmarcada! 

- A referida figura, af esta, ja com a de
vida correc;ao (indicado o componente 
pela setinha ... ). Notem, entao, que o 
termmaJ de auodo (marcado com um 
"a") e aquele bem pr6:umo do pino 15 
do lntegrado (e nio do pino 16. como 
anteriormente publicado ... ). 

- ovamcnte pcdimos desculpas a Tur
ma. por taJ erro (indesculpavel. mas 
contamos com a comprcensao de 
Yoces ... ). aprove1tando para passar um 
Comumcado da Conccss1onana el\clu
siva (EMARK), avisando que os KITs 
da LATOQ ja se encontram devida
mente corrigidos (e se aJguem adqumu 
um com o posicionamento do dito ze
ocr crroncamente demarcado, pode 
fazer uso do eu direito de "garantia", 
olicitando ao fornecedor a rctificac;ao 

do erro, que os Tecnico da EMARK 
farao, gratuitamente ... 

- Felizmente (para tranquiltzar a to
dos ... ) o tal errinho nio leva danos, 
nem ao componente e pccffico (zener) 
nem ao Circuito como um todo .. Sim
plesmente com o dito componente na 
posic;ao invertida, a LATOQ nao fun-
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tac;ao, uma chave interruptora sun
ples, que fa.ni o controle final de 
"liga-desliga" do EFARC. 

••••• 
As aplicac;oes finais ficam por 

conta da "imaginac;lio criadora" de 
cada um (o hobbystas tern "isso" 
de sobra, sabemos ... ): enfeites, 
brinquedos, displays publicitarios, 
rnaquetes, etc. Em qualquer caso, a 
beleza e o ineditismo do efeito re
sultarao num visuaJ que - segura
mente - cbamara a ateo,;ao! 

••••• 

ciona' Os Leitore /Hobbystas podem. 
tranquilarnente. de fazer a inversao 
nas suas montagens, que entao func10-
nara perfeitamente (aproveitem 
tambem para fazer a correc;ao no pr6-
prio desenho - p.ig. 53 - APE n!.' 24). 
de modo que suas Colec;oes fiquem 
impccaveis ... ). 

• •••• 

Fig.4 
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"FAZENDO 
UM BUZZER,, 

Multos dos projetos publicados em APE pedem, nas suas LIST AS DE 
PE<;AS, um buzzs (sinalizador piezo-eletrico), ou seja uma mini-buzina 
eletronica, de baixo consumo e born rendimento sonoro. Esse compo
nente (ja fabricado e comerclalizado no Brasil por rirtu flrmas ... ) torna 
bastante pratlca a implementac;ao de sinais sonoros dlversos, em alar
mes, avlsos, etc., ja que apresentam pequenas dlmensoes (sao, nor
malmente, nau• do que um alto-falante mini...), ampla taixa de 
tensoes C.C. de aclonamento, pequenos requisitos de corrente (o que 
permlte seu aclonamento por drtvens de baixa potencia • at~ simples 
saldas de glllN contidos em lntegrados Digitals comuns, por exem
plo ... ) e faclllma llg~ao ao restante do circuito ... 

Recebemos uma consider~vel 
quantidade de cart.as de Leito
res/Hobbystas, ''reclamando" da 
dificuldade de encontrar, nos vare
jistas das suas cidades ou regi6es, 
oc; buzzers piero que i'ls vezes apa
reccm nas montagens de APE ... ln
felizmente, turma (ou felizmeote, 
dependendo do !ado que se olha "a 
coisa ..... ) vivemos no Pals em que 
vivcmos, cheio de distorc;oes e de
sigualdades regionais. 0 que 6 de 
f:icil aquisii;ao nas cidades maiores 
ou mais desenvolvidas, pode ser 
"duro" de encontra.r em outras lo
calidades ... 

A filosofia de APE ~ "facili
tar ao mhimo" a obtenc;ao dos 
componentes, em todoa os projetos, 
evitando praticar aquele velho 
"truque sujo'· Editorial (tao comum 
em publicac;oes do genero, no Bra
sil. .. ) de chamar a atenc;ao do Lei
tor, "na marra", mostrando proje
tos fantutioos e altamente atrati
vos, porem cujas pe<;as simplcs
meote oao estao i'l disposi<;ao do 
publico, nos varejistac;. Felizmente, 
o inteligente Leitor/Hobbysta de 
Eletr6nica j.i pcrcebeu, h~ muito, 
que es~ artiffcio criado unicamente 
para "vcnder revista" ~ cxatameote 
isso: UM TRUQUE! 

Entretanto, por vezes, surgem 
dificuldades reais e niio previstas 
(como o caso dos buzurs ... ). Pro
curando atender a turma 8ClllplC, 
nas suas reais nccessidades e pro
blemas (nao ~ "de gra<;a" que, em 
menos de 2 anos, APE tomou-se a 

mais querida Rev1sta para hobbys
tas de Eletronica, em Hngua portu
guc a ... ), aqu1 estamos, no presente 
"CIRCUmM" ESPECIAL, enst
nando algumas safdas praticas, no 
sentido de subst1tu1r os buzzcn.l por 
dispos1tivos "feitos em casa", a 
partu" de componentes bem mais 
comuns. Os resultados, desempe
nhos e requisitos das tres id~ias 
aqui mostradas, ficam muito pr6xi
mos daqueles apresentados pelos 
buzzcn comerciais (inclusive no 
que diz respeito ao binomio "ta
manho/custo" ... ). 

- AG. 1 - 0 "1eitao" de um buzzec 
piezo-el6trico comercial tfp1co ... 
E !eve, pequeno (quase sempre 
um cilindrinho cuja maior di
mensao nao passa de uns 3 
cent(metros), geralmente dotado 
de um anel fTontal de montagem, 
com rosca, que toma mu1to fiicil 
sua mstalac;ao nas caixas e 

paine1s. Atrns do ·'hichinho·• (ou 
saindo de uma lateral, no caso dos 
temunais em "rabicho" ... ) ficam 
os terrrunais, forc;osamente polari
zados ( .. + .. e "-"). Na vcrtladc, 
os buz?.CJ'S contem um pcqucno e 
completo circuito oscilador de iiu
dio, geralmente baseado em um 
ou do1 lransfstores bipolarcs, 
mais um? clpsula de cristal (daf o 
nome piczo ... ). As tensocs de 
trabalho situam-se nonnalmente 
entre 3 e 30 volts C.C. (o que 
perrrute ampla fruxa de ut1l1✓ ac;ao, 
por "bater" c0m as tens6e. de 
ahmcnta~ao da grande ma1oria 
dos circu1tos ou aplicac;oes), e os 
requisitos de corrente dificilmcnte 
ficam fora dos limites que vao de 
ImA a 20mA ... 0 aspecto priitico 
da "coisa" (que enfatiza o uso 
dos buzzers em muitos dos proje
tos ... ) ~ justamente esse: precisa
se, num determinado circuito, de 
um sinal sonoro qualquer, de vo
lume razo~vel, mas nao e quer 
"gastar" muito, em cspac;o, cor
rente e "tutu" ... 0 buzzer "ca1 
como uma luva" (expressao nova, 
essa ... ). 

- AG. 2 - Pnmeira ideia para um 
buzzec "feito em casa" ... Um 
simples circuito com dois tran (s
tores bipolares "universais" (ad
mitem "uma p~" de equivalSn
cias ... ), estruturados em AST A-

11 BUZZER" 
PIEZO 

(.;\ 
\lj) 

3 A 30vcc 

I med • I a 20 mA 

Fag.I 

VEL (fl1-flop "osc1lantc", si~
trico ... ), no qual um dos capacito
res convenc1onats de realimen
tac;ao foi, c;1mplesmente, substi
tufdo por uma cApsula de cristal 
comum (tipo "microfone" ... ), que 
~ muito mat f~cil de encontrar! 
Os componentes marcado com 
asterfsco C") ao determinadores 



da frequencia geral de oscilac;ao c 
podem ter seus valores experi
mentalmente alterados, de modo a 
se obter o melhor rendimento ge
ral do CIRCUITIM ... lsso e obti
do quando o volume do sinal so
noro awneota. nitidamente, por 
ter sido encontrada a chamada 
"frequencia de ressonancia" da 
capsula de cristal... Nesse buzzer, 
o melhor desempenho foi obtido 
sob alirnentac;ao de 12 VCC, 
quando entao o consumo ficou em 
torno de 2mA (bastante modesto, 
portanto ... ). Com um "tiquinho" 
de habilidade (criando uma pla
quinha especffica de Circuito lm
presso ... ) o dispositivo ficara 
pouca coisa maior do que um 
buzzer comercial, podendo susbs
tituf-lo, em rninutos casos, direta
mente! 

- AG. 3 - Outra ideia prAlica (e tes
tada ... ) para "fazer um buzzer" ... 
Trata-se de um circuitinho cuja 
principal caracterfstica t o eleva
do rendirnento sonoro (levando-se 
em con ta a ex fgua quantidade de 
pec;as ... ), alem da possibilidade de 
se dotar o sistema de um terminal 
de "gatilho" (independente dos 
terminais de alimentac;ao ... ). E um 
oscilador monotransistorizado (o 
BC548 admite urn "monte" de 
equivalentes, na aplicac;ao) por 
realirnentac;ao indutiva (propor
cionada por um transformador de 
safda mini), que aciona direta
mente um alto-falante mini (2 po
legadas, por exemplo, ou daque
les ainda "menorzinhos", usados 
dentro dos fones de ouvido ... ). 0 
arranjo funciona hem sob alimen
tac;iio entre 3 e 12 volts (ampla 
faixa, portanto ... ) sob corrente 
rnrucima de 50mA (ainda modesta, 
para a maioria das aplicac;oes ... ). 
A modificac;ao da frequenc,a de 
oscilac;ao pode ser facilmente ob
tida pela alterac;iio experimental 
do valor do capacitor original de 
22n (marcado com asterisco, no 
diagrama). Se for desejado o ter
minal de controle ou "gatilho", 
basta deixar o resistor de 15K 
com um !ado "solto" (ponto 
"G"), ao qual um nfvel "alto'' 
(correspondente ao positivo da 
alimentac;iio) detenninara o "li
gamento" do buzzer, enquanto 
que um nfvel "baixo" (negativo 
da alirnentac;iio) fara com que o 
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@ • FREQUENCIA 
( PROCURAR A RESSONANCIA) 

sinal sonoro pennanec;a "desliga
do" ... Seo Leitor/Hobbysta dese
jar um buzzec "direto" (apenas 
com os terrninais polarizados de 
alirnentac;ao ... ), basta conetar a 
ponta "solta" ("G") do resistor 
ao "+ "... Sao tao poucos ( e pe
quenos ... ) os componentes, que as 
pec;as podem ate ser coladas a tra
seira do pequeno alto-falante, 
formando um conjunto compacto, 
de fAcil instalac;iio e utilizac;ao. 
Nesse caso, as liga~oes poderao 
ser feitas "em aranha", terminal a 
terminal... Os mais "caprichosos" 
poderao leiautar uma plaquinha 
especffica do Circuito lmpresso 
para o CIRCUlTIM, colando esta 
a retaguarda do alto-falante mini, 
ap6s a soldagem dos componen
tes ... Algumas informac;oes com
plementares: usando-se o buz2.cr 
com o terminal de controle ("G"), 
o consumo em stand by ("gati
lho" niio autorizado ... ) e pratica
mente "zero", subindo para 30 a 
50mA, dependendo da tensiio de 
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"ABERTO" 
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Fig.l 

alimentac;ao (entre 3 e 12V) 
quando o "gati.lho" for acionado. 
0 tenrunal de controle "aceita" 
bem o comando proveniente de 
safdas de gates C.MOS ou TTL, 
ou amda o acionamento por cir
cuitos de coletor de trans{stores, 
push-buttons, etc. 

- AG. 4 - Provavelmente o me.lhor 
de todos os arranJos aqui sugeri
dos para a "confec<;lio" de um 
buzzer... Representa a melhor so
lu~iio de compromisso entre l&
maoho/aistotnfw:l do sinal gera
dolfaixa de tcnsio operacio
oal/coosumo de ooncotc! 0 CIR
CUIT_fM nada mais e do que um 
ASTAVEL fonnado por dois 
trans{stores bipola.res complemen
tares (um NPN e um PNP), que -
inclusive - admitem uma sene 
enorme de equivalencias. Pareci
do com o que ocorre na ideia da 
fig. 2, uma dpsula de cristal 
(piezo), tipo "microfone" asswnc 
o lugar tradicionalment.e reserva
do ao capacitor de realunentac;iio 
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do circuito. 0 resi tor de polari-
7,a,;ao de base do transfstor NPN 
(original 47K, marcado com as
ter<sco ... ) detennina tam~m a 
frequencia fundamental de osci
la~ao, e podt' ter seu vaJor expe
rimentalmente aJterado, dentro da 
fa1xa que vai de 1 OK at6 1 M, pro
curando-se, com isso, "encon
trar" a frequenc1a de res onancia 
da capsula de cristal, quando 
entao teremos o melbor rendimen
to sonoro do conJunto. A faixa de 
tensao operacional Jtua-se entre 
3 e 12 volts (ideaJmente 9 volts), 
sob corente media de 8mA (bem 
modesta, portanto .. . ). Quern qui
ser dotar o circuito de um termi
nal de controle ("gatilho"), po
dera (como mostra o pequeno 
d1agrama anexo) simplesmente 
"soltar" o terminaJ do resistor de 
base do transfstor NPN e us~-lo 
como .. gat1lho" .0 buzzer- era 
entiio acionado quando o ponto 
"G' for "positivado", ou levado a 
um nfvel "alto" de tensao. "Ne
gauvando-se" o ponto "G" (ou 

CIRCUITIM - "FAZENDO UM BUZZER" 

---- ----4+ 3 · 12v 

de1xando-o "em aberto") o 
buzz.eT mantlm-se mudo ... A sen
sibtlidade do "comi nc!o" ~ muito 
boa, podendo ser acionado por 
safdas de ~ digitais CW.OS 
c,u TI L, circuitos tran istoriza
do , push-button~, etc. 0 numcro 
muito re~uzido de pe,;as (sao s6 

IIOEAL- llvl 
l:•8mA 

OU 
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Fig.4 

4, fora a capsula de ''microfor.e" 
de cri~tal...) penmte a impkmen
ta~ao do conjunto nurna plaquinha 
especffica de Circuito lmpresc;;o 
pequenina, fonnatando o bozzu 
em dimen oes gerais pouco maio
res do que as encontradas numa 
umdade comercial. 
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SEJA UM PROFISSIONAL EM 

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

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

Somente o In t ituto a ionaJ IE I , pode lhe oferecer 
Garantia de Aorend1zado. com montaqem de Oflcina Tecnica 
Credenc1ada ou Trabalho Profiss1onal em Sao Paulo. 
Para tanto, o INC montou modernas Oficinas e Laborat6rios, 

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

onde regularmente os Alunos sao conv1dados para part1cipa 
rem de Aulas Prat1cas e Treinamentos lntensivos de Mam, 
ten9ao e Reparo em Equipamentos de Audio, Radio, Tl 
PB/Cores, Video - Cassetes· e Microprocessadores. 

Aulas Pr4ticas de Analise, Montagem e Conserto de Circultos Eletronicos 

Para Voce ter a sua Pr6pria Oficina Tecnica Credenciada, estude com o mais complet
e atualizado Curso Pratico de Eletronica do Brasil, que /he oferece: 

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

• Manua1s de Servi90s dos Aparelhos fabricados pela 
Amplimatic, Arno Bosch, Ceteisa Emco, Evadin, Faet, 
Gradiente . Megabras Motorola, Panasonic, Philco, Phi
lips, Sharp, Telefunken, Telepach. .. 

• 20 Kits que Voce recebe durante o Curso, para montar 
progressivamente em sua casa: Radios, Osciladores, Am
plificadores, Fonte de Alimenta9ao, Transm1ssor, Dete
tor-Osc1lador, Ohmimetro, Chave Eletr6nica, etc ... 

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

I lnstltuto Nacional CIENCIA 
Caixa Postal 896 

01051 SAO PAULO SP INC ~1 ~, SOLICITO, GRATIS E SEM COMPROMISSO, 
0 GUIA PROGRAMATtCO DO CURSO MAGISTAAL EM ELETRONICAI 

Nome __________________ _ 

Enderec;c; _________________ _ I 
Bairro __________________ _ 

CEP ____ Cidade _____________ w 
---------- Estado ___ ldade ---~ 

• Multimetros Anal6gico e Digital, Gerador de Barre 
Radio-Gravador e TV a Cores em forma de Kit, para An 
lise e Conserto de Defeitos. Todos estes materiais, ut, 
zados pela 1 ~ vez nos Treinamentos, Voce os levara pa 
sua casa, totalmente montados e funcionando! 

• Garantia de Qualldade de Ensino e Entrega de Matena 
Credenciamento de Oficina Tecnica ou Trabalho Prof 
sional em Sao Paulo. 

• Mesmo depois de Formado, o nosso Departarnento 1 

Ap610 a Assistencia Tecnica Credenciada, continuara 
lhe enviar Manuais de Serv190 com lnforma96es T ecnic 
sempre atualizadas! 

LIGUE AGORA: (011) 223•4 755 
OU VISITE -NOS DIARIAMEl'(TE DAS 9 As 17 HS. 

Instituto Nacional 
CIF~NCIA 

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


