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AO LEITOR 

Ja tenninando o primeiro semestre de um anode durrssimas lutas, perrodos de en
frentamento de dificuldades nunca antes apresentadas a todos os (pacientes, mas nao 
muito ... ) brasileiros, APE segue cumprindo a risca todas as promessas e premissas, guian
do sua linha editorial (coma sempre o fez ..• ) unicamente pela "bussola" fornecida por 
Voces, Leitores/Hobbystas que sempre encontraram aqui uma verdadeira "cartilha" (para 
os iniciantes), um autentico "manual pratico" (para tecnicos e engenheiros ... ), uma ines
gotavel ''fonte de ideias, projetos e montagens detalhadas" (para os Hobbystas e "curtido
res" de Eletr6nica de lim-de-semana ... ). 

Dimensionadas as alterac;;6es de "estilo", que comec;;aram na virada do ano (91/92), 
e agora se solidificam, a antiga e esporadica Sec;;ao CIRCUITIM restou (coma Voces pedi
ram ... ) substitufda por blocos permanenleS (ESQUEMAS), mais detalhados e mais amplos 
dentro da paginac;;ao da Revista ••. As montagens totalmente "mastigadas" (COMPLETI
NHAS), contudo, permanecem com espac;;o garantido em APE! Tambem pennanecem, na 
sua condic;;ao eventual, a Sei;;ao DADINHOS, aparecendo sem "data nem hara", mas sem
pre trazendo importantes dados, caracterfsticas, parametros, 16nnulas e outros aspectos 
praticos do tipo "para guardar" ... Finalmente, enfatizados daqui pra frente os ESPECIAIS, 
que "pintarao" com maior frequencia, sempre trazendo abordagens espedficas, super-de
talhadas e dirigidas! 

Toda essa nova estrutura editorial do "miolo" de APE foi, coma Voces sabem, or
ganizada rigidamente "em cima" de dados estatfsticos obtidos nas pr6prias cartas, mani
festa96es, crrticas, sugest6es, pedidos e ... "ameai;;as" feitas pelo nosso Universo/Leitor! 
N6s, de APE, sabemos por experiencia de decadas, que HOBBYST A ADORA ESCREVER 
PARA A REVISTA! Por nosso lado - garantimos - ADORAMOS RECEBER AS CARTAS DE 
VOGES, primeiro porque essa pratica constitui agradabilfssimo elo de ligai;;ao infonnal en
Ire autores, redatores e tecnicos, com a multidao de Leitores/Hobbystas que fielmente nos 
seguem, ha tantos anos, e segundo porque desse fluxo ininterrupto de correspondencias 
"filtramos" a pr6pria linha editorial da Revista' S6 para dar uma ideia: quando solicitamos a 
opiniao de Voces sabre as relativamente recentes altera96es no "estilo"/distribuii;;ao das 
materias em APE, um dos resultados estatrsticos indicou que cerca de 40% dos Leitores 
preferiram uma Revista "recheada" de ESQUEMAS, enquanto que aproximadamente 60% 
de Voces "bateram pe" pelo "velho estilo", s6 com montagens detalhadas, com Impresses, 
"cha pea dos", etc., ainda que em menor numero a cada exemplar ... Pois bem: nao e preci
se ser estatrstico nem matematico para notar que a pr6pria distribuii;;ao de espai;;olpaginas 
atual de APE esta obedecendo quase que rigorosamente esse "balani;;o" de 40%/60% ... ! 
Mais uma prova (see que Voces ainda precisam de "provas" ... ) de que em APE, VOCES 
MANDAM! 

Leitores "veteranos" ja sabem disso muito bem, mas aos recem "chegantes" que
remos mais uma vez deixar clara essa filosofia editorial inerente a Revista, e que e um dos 
fatores responsaveis pelo incrfvel sucesso de uma publicai;;ao que jamais fugiu as suas rar
zes, ao longo desses mais de Ires anos de atividades! 

Fiquem conosco, pois aqui Voces tern v6z e vez, e todos, produtores e Leitores, 
gostamos que seja assim ... , 

OEDITOP 

REVISTA NQJJ 

NESTE NUMERO: 
8 - RECEPTOR EXPERIMENTAL 

VHF-FM II 
14 - PORTEIRO AUTOMATICO 
20 - ROBOZINHO TRI-ZOIO 
24 - RELOGIO DIGITAL C/DES

PERTADOR (SUPER-SIM
PLES) 

28 - DIMMER COM TIJJ (FACl'
INSTALACAO) 

37 - MEDIDOR DE ANGULO DE 

FECHAMENTO P/PLATINA
DOS 

40 - TE PEGUEI! 
43 - l'.1UL TI-CARREGADOR 

P/BATERIAS NICAD 
50 - TESTADOR DE FONTE (A

LARME DE RIPPLE) 
52 - ALARME SONORO DE 

BLACK OUT 

E vedada a reprodu~ao total ou parcial de textos, artes ou fotos que compo
nham a presente Edi~ao, sem a autoriza~ao expressa dos Editores. Os Projetos 
Eletr6nicos aqui descritos destinam-se unicamente a aplica~oes coma hobby 
ou utiliza~ao pessoal, sendo proibida a sua comercializa~ao ou industriali
za~ao sem a autoriza~ao expressa dos autores ou detentores de eventuais 
direitos e patentes. A Revista nao se responsabiliza pelo mau funcionamento 
ou nao funcionamento das montagens aqui descritas, nao se obrigando a 
nenhum tipo de assistencia tecnica aos lei tores. 





lnstru<;Oes 
Gerais para as 
Montagens 
As pequenas regras e I nstru~oes aqui descritas destinam-se aos principiantes ou hobbystas ainda 
sem muita pratica e constituem um verdadeiro MINI-MANUAL DE MONTAGENS, valend? para 
a realiza~ao de todo e qualquer projeto de Eletronica (sejam os publicados em A.P.E., seJam os 
mostrados em livros ou outras publicai;:oes ... ). Sempre que ocorrerem duvidas, durante a montagem 
de qualquer projeto, recomenda-se ao Leitor consultar as presentes lnstru~oes, cujo carc\ter Geral e 
Permanente faz com que estejam SEMPRE presentes aqui, nas primeiras paginas de todo exemplar 
de A.P.E. . 

OS COMPONENTES 
• Em todos os circuitos, dos mais simples 

aos mais complexos, existem, basica
mente, dois tipos de pec;as: as POLARI
ZADAS e as NAO POLARIZADAS. Os 
componentcs NAO POLARIZADOS sao, 
na sua grande maioria, RESISTORES e 
CAPACITORES comuns. Podem ser liga
dos "daqui pra la OU de la pra ca", sem 
prohlcmas. O unico requi,ito c reconhe• 
~er-se previamentu o valor (e outros 
pardmetro.~) do componcntc, para liga-lo 
no lugar certo do circuito. 0 "TABE
LAO" A.P.E. da todas as "dicas" para a 
lei hua dos val ores e cod igos dos RESIS
TORES, CAPACITORES POLIESTER, 
CAPACITORES DISCO CERAMICOS, 
etc. Sempre que surgirem duvidas ou 
"esquecinJen tos ", as Instrui;:6es do 
"TABELAO" devem ser consultadas. 

• Os principais componen te s dos circui tos 
sao, na maioria das vezes, POLARIZA
DOS, ou seja. seus terminais, pinos ou 
"pemas" tern posir;:ao certa e unica para 
serem ligados ao circuito 1 Entre tais 
componentes, destacam-se os DIODOS, 
LEDs, SCRs, TRIACs, TRANSISTORES 
(bipolares, fets, unijun~6es, etc.), CAPA
CITORES ELETROLITICOS, CIRCUI
TOS INTEGRADOS, etc. E muito im
portante que, antes de se iniciar qualquer 
montagem, o leitor identifique correta
mente os "names" e posii;:6es relativas 
dos terminais desses componen tes, ja que 
qualquer inversao na hara das soldagens 
ocasionara o nao funcionamento do cir
cuito, alem de even tuais danos ao pro
prio componente erroneamente ligado. 
0 'TABELAO" mostra a grande maioria 
dos componentes normalmente u tiliza
dos nas montagens de A.P.E., em suas 
aparencias, pinagens e sim bolos. Quan
do, em algum circuito publicado, surgir 
um ou mais componentes cujo "vi2,ual" 
nao esteja relacionado no "TABELAO", 
as necessarias informai;:6es serao fome
cidas jun to ao texto descritivo da respec
tiva montagem, atraves de ilustra~6es 
claras e objetivas. 

LIGANDO E SOLDANDO 
• Praticamente todas as montagens aqui 

publicadas sao implementadas no sistema 
de CIRCUITO IMPRESSO, assim as 
instru\6es a seguir referem-~e aos cuida
dos basicos necessarios a essa tecnica de 
montagem. O carater geral das recomen-

dai;:oes, contudo, faz com que elas tarn
bem sejam validas para eventuais outras 
tecnicas de montagem (em ponte, em 
barra, etc.). 

• Deve ser sempre u tilizado ferro de soldar 
!eve, de ponta fina, e de baixa "watta
gem" (maxima 30 watts). A solda tarn
bem deve ser fina, de boa qualidade e 
de baixo ponto de fusao (tipo 60/40 ou 
63/3 7). Antes de iniciar a soldagem, a 
ponta do ferro deve ser limpa, remo
vendo-se qualquer oxidai;ao ou sujcira 
ali acumulaoas. Dcpois de limpa c aque
cida, a ponta do ferro deve ser levemente 
estanhada (espalhando-se um pouco de 
solda sabre ela), o que facilitara o con
tato termico com os terminais. 

• As superficies cobreadas das placas de 
Circuito lmpresso devcm ser rigorosa
mcnte limpas (com lixa fina ou palha 
de ayo) antes das soldagens. 0 cobre 
deve ficar brilhante, sem qualquer res{
duo de oxidm;oes, sujeiras, gorduras, 
etc. (que podem obstar as boas solda
gens). Notar que depois de limpas as 
ilhas e pistas cobreadas nao devem mais 
ser tocadas com os dedos, pois as gor
duras e acidos contidos na transpira,;,ao 
humana (mesmo que as maos parec;am 
limpas e secas ... ) atacam o cobre com 
grande rapidez, prejudicando as boas 
soldagens. Os terminais de componentes 
tambem devem es tar bem limpos ( se pre
ciso, raspe-os com uma lamina ou csti
lete, ate que o metal fique limpo e bri
lhante) para que a solda "pegue" bem ... 

• Verificar sempre se nao existem defeitos 
no padrao cobreado da placa. Constatada 
alguma irregularidade, ela deve ser sana
da antes de se colocar os componentes 
na placa. Pequenas falhas no cobre 
podem ser facilmente recompostas com 
uma gotinha de solda cuidadosamente 
aplicada. 1a eventuais "curtos" entrc 
ilhas ou pistas, podem ser removidos ras
pando-se o defeito com uma ferran1en ta 
de ponta afiada. 

eColoquc todos os componentes na plac:i 
orientando-se s~mpre pelo "chapeado" 
mostrado junto as instrui;oes de cada 
montagem. Atcrn;ao aos componentcs 
POLARIZADOS e as suas posisoes rela
tivas (INTEGRADOS, TRANSISTORES, 
DIODOS, CAPACITORES ELETROLI
TICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, etc.). 

• Ateni;:ao _!ambem aos valores das demais 
pcr;:as (NAO POLARIZADAS). Qualquer 

duvida, consulte os desenhos da re2_Pec
tiva montagem, e/ou o "TABELAO". 

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

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

• Apenas co rte os excessos dos terminais 
ou pontas de fios (pelo !ado cobreado) 
ap6s rigorosa conferencia quanta aos 
valores, posii;:oes, polaridades, etc., de 
todas as pei;:as, componentes, ligai;:6es 
perife_ricas (aquelas externas a placa), 
etc. E mui to dificil reaproveitar ou cor
rigir a posii;:ao de um componen te cujos 
terminais ja ten ham sido cortados. 

e ATENyAO as instrU<;:6es de calibrn;:ao, 
ajuste e utilizai;:ao dos projetos. Evite a 
utilizai;:ao de pei;:as com valores ou carac
terfaticas diferentes daquelas indicadas 
na LISTA DE PEyAS. Leia sempre 
TODO o artigo antes de mon tar ou u ti
lizar o circuito. Experimentai;6es apenas 
devem ser tentadas por aqueles que ja 
tern um razoavel conhecimento OU pra
tica e sempre guiadas pelo born senso. 
Eventualmente, nos pr6prios textos des
critivos existem sugestoes para experi
men tai;:6es. Procure seguir tais sugest6es 
se quiser tentar alguma modificar,;ao ... 

eATEN<;:AO as isolai;:oes, principalmente 
nos circuitos ou dispositivos que traba
lhem sob tensoes e/ou correntes eleva
das. Quan do a u tiliza,;ao exigir conexao 
dire ta ii. rede de C.A. domiciliar (110 
ou 220 volts) DESLIGUE a chave geral 
da instalai;:ao local antes de promover 
essa conexao. Nos dispositivos alimen: 
tados com pilhas ou baterias, se forem 
deixados fora de operai;:ao por longos 
periodos, convem retirar as pilhas ou 
baterias, evitando danos por "vazamen
to" das pastas quimicas (fortemen te 
corrosivas) contidas no interior dessas 
fontes de energia). 



4 'TABELAO A.P. E: 

• ~ / 1• ALOARISMO 
~.:::::: ! -- :t• ALOARISMO 

3" - ~--- MULTIPUCADOR 
4 ~ -....._ TOLERANCIA 

FAIXAS 
VALOR EM OHMS 

OHMS 

-c::J-

1 .• e 2.• CODIGO 
COR faixas J.a faixa 4.afaixa 

preto 0 

marrom 1 X 10 1% 

vermelho 2 X 100 2% 
laranja 3 X 1000 3% 
amarelo 4 X 10000 4% 
verde 5 X 100000 

azul 6 X 1000000 

1Jioleta 7 

cinza 8 

branco 9 

ouro X 0,1 5% 
prata X 0,01 10% 
(sem car) 20% 

EXEMPLOS 

MARROM VERMELHO MARROM 

PRETO VERMELHO PRETO 

MARROM LARANJA VEROE 

OURO PRATA MAR ROM 

100 !1 22 K!1 1 M!1 

5% 10% 1% 

VALOR EM --1 I--- P!COFARADS 

1 !3 e 2.a CdDIGO 
COR faixas J.a faixa 4.a faixa 5.a fai.xa 

preto 0 20% 

marrom X 10 

1Jermelho 2 X 100 250V 

laranja 3 X 1000 

amarelo 4 X 10000 400V 

Yerde 5 X 100000 

azul 6 X 1000000 630V 

1Jioleta 7 

cinza 8 
branco 9 10% 

EXEMPLOS 

MAR ROM AMARELO VERMELHO 

PRETO VIOLETA VERMELHO 

LARANJA VERMELHO AMARELO 

BRANCO PRETO BRANCO 

VERMELHO AZUL AMARELO 

10KpF (10nF) 4K7pF (4n7I 220KpF (220nF) 

10% 20% 10% 

250 V 630 V 400 V 

TRANSiSTORES BJPOLARES 

Alt 10pF 

B 0,10pF 

C 0,25pF 

0 0,50pF 

F lpF 

G 2pF 

472 K 

223 M 

101 J 

103 M 

C SERIEtP B PNP 

ec 

" "' " 
EXENPLOS 

NPN 

BCS46 
8C64T 
BC548 
BC 1!149 

[ 

PNP 

BC !5~6 
BC55T 
BC 558 
BC 559 

TUJ 

~2 

\!::f., 

AXIAL 

CIRCUIT OS 

SER1£Y BF 

"' " " 
EXEMPLO 

BF 494 I NPNI NPN 
8D13~ 
B Dl:!1 
B0139 

PNP 
B0136 
BOUe 
B0140 

SERIE. E 

Tl~ 

~c.-

EXEMPLOS 
NPN 

TIP29 
TIP 31 
TIP 41 
TIP 49 

••• 
TIP 30 
TIP ~2: 
TIP 42: 

CAPACITORES ELETROL1°TICOS 

~ r=- ·=+ =;J=:~~= 
RADIAL 

INTEGRAOO~ 

"""""'~ D 
1 2 .:, 4 

VISTOS 

5!5!5- 141- 314D 

LM3BONB - LM 3&6 

010D0 ZENER 

►' K l 

D ........... . . :., .... D 
p._,q CIMA - EXEMPLOS 1 2 3 4 5 6 1 8 D 

1234561B9 

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

l UAAlBO 
LM 324t--LM3B0-4069-TB~20 4011-4049- 4060 - L M 3914- LM 3915-TOA1CX)Q 

FOTO-TRANSiSTOR MIC. ELETRETO 

E~ C ~-ITI 

EXEMPLO ~Iv\ +IVI ~ 
TIL1B ~E ~ 

Pl LHAS 
+ 

VALOR EIII 
PICOFARADS 

-II-

TOLERANCIA 

F 

G 

H 

K 

ACIMA DE 10pF 

1% M 

2% p 

3% s 
5% z 

10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF (4n7) 

22KpF (22n FI 

100 pF 

l0KpF (10nF) 

20% 

+100% 

+ 50% 

+ 80% 

DIAC1 

0% 

20% 

20% 

10% 

20% 

5% 

20% 

EXEMPLOS 

TIC 206 - TIC 216 
TJC226 - TIC 236 

SCRa 

EXUIPLOS 

TIC 106 - TIC116 
TIC 126 

r~;;, 1 IN4002 
l N 4003 

lN 4004 

lN 4001 

LEO, 

CH.-.YE H H 

POTENCJ6METRO 

2 

~ 
CAPACITOR VARIAVEL 

1 

[!] 
2 

CER.iMICO 

:Jt 
7[ 

PUSH- BUTTON 

TR IM E ~ 

1 2 

PLAsT1co 



De tempos em tempos precisamos relembrar a Turma as (inevitaveis) 
"regrinhas" do CORREIO TECNICO ... Mais ainda agora, que APE rece
beu algumas re-orienta~oes no seu formato Editorial, na organiza~ao 
tematica das suas materias e S~oes (embora - reafinnamos - o "es
tilao" continue rigorosamente o mesmo: textos descontrafdos, diretos, 
sem frescuras, e muHa intorma~ao, sempre indo direto ao ponto ... ). Sao 
muitas (mesmo) as Cartas mensalmente recebidas dos Leito
res/Hobbystas, e assim uma "violenta" triagem se faz necessaria (ja que 
o espa~o destinado a presente S~ao nao pennite a resposta direta a 
mais do que uns 2% ou 3% do total da correspondencia recebida ... ). As
sim, procuramos, de infcio, "agrupar temas", ou seja: se dentro das cen
tenas de Cartas recebidas em determinado periodo, muitas referem-se 
especificamente a detennlnada montagem, assunto ou problema, entao 
tal assunto esta automaticanenle selecionado para resposta! Escolhe
mos unm das varias cartas sobre o assunto e usamos como "ancora" 
para a devida Resposta (nao da para citar, nominalmente, cada um dos 
Leitores/Hobbystas cuja consulta esta sendo respondida naquele 
item ... ). O segundo criteria da triagem e grande originalidade ou valida
de. .. Nesse caso, mesmo que apenas uma Carta tratou do assunto, sera 
selecionada para Resposta, ja que julgamos o tema de interesse geral 
para a Tunna! 0 ultimo criteria e puramente cronol6gico: todo mundo 
"entra na fila" (que ja esta "enonnissima", com um inevitavel atraso de 
meses ... ) e, pela ordem de chegada, as Cartas vao sendo aqui aborda
das (a menos que ja tenham sido selecionadas pelos criterios princi
pais, anteriormente meneionados ... ). N6s sentimos muito, de verdade, 
mas niio Im outra maneira (a nao ser transformando APE numa unica e 
imensa "Se~ao de Cartas" ... ). Respostas individuais, "personalizadas", 
pelo Correio, nao podemos dar (nao sobraria, aqui, ninguem para fazer a 
APE ... ). Pelos mesmos e 6bvios motivos, nao temos condi~ao de fazer 
atendimento telef6nico e muito menos pessoal, "ao vivo" ... Bern que 
gostarfamos, mas ... NAO DA! Agora, de uma coisa Voces todos podem 
ter absohda certeza: TODAS as Cartas sao lidas, analisadas e conside
radas, pois esse e o nosso metodo de trabalho, de auto-avalia~ao e de 
parametrar os rumos da Revista, que e DE VOCES, sob todos os aspec
tos! 

''Correia Tecnico" 
A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA L TOA 

Rua General Os6rio, 157 - CEP 01213 - Sao Paulo - SP 

"Montei a LUMINARIA ACIONADA 
POR TOQUE (APE nq 24), seguindo 
fielmente tanto o lay out quanta o "cha
peado" (figuras 2 e 4 - pag. 53 - APE n'! 
24), que conferi "mil vezes", porem niio 
consegui fazer o circuito funcionar •.• 
Como sou airuia um iniciante (emhora 
atento e cuidadoso, conforme Voces 
sempre recomendam ••• ) niio tenho os ne
cessarios conhecimentos tecnicos para 
"ca<;ar' um defeito de componente ou 
qua/,quer outra causa niio aparente para 
o niio funcionamento ••. Sei que vou ter 
que esperar um "tempifo" pela resposta 
( e niio reclamo disso, ja que a grande 
quantidade de cartas e fruto do pr6prio 
sucesso da Revista, que n6s, Hobbystas, 
gostamos demais ... ), mas per;o algumn 
ajuda dos Tecnicos de APE, no sentido 
de me dar um "caminho" para procurar 

o defeito na minha montagem ... Os com
ponentes siio todos novas eforam adqui
ridos rigorosamente de acordo com a 
LISTA DE PE(:AS da dita montagem ... 
Desde ja agrader;o pela atenr;iio que de
dicarem a presente ••• " - Norberto Sandi
nelli - Rio de Janeiro - RI 

N6s que agradeccmos, Norberto, pela 
(rara ... ) compreensiio demonstrada 
quanto a inevitavel demora na respota 
(recebemos, por dia, mais carta do que o 
espac;o nos permite responder por 
mes ... ). Alem da demora, muitas (a 
maioria, infelizmente ... ) das cartas ficam 
sem resposta direta, ja que uma triagem 
e feita previamente, garantindo apenas 
um retomo para as correspondencias 
que contenham assuntos, temas, solici
tac;oes e "pedidos de ajuda" mais consis-

tentes e ... abrangentes (os que - na nos
sa opiniiio - possam interessar ao maior 
mimero possfvel de Leitores ... ). Agora, 
quanto ao seu probleminha com a LA
TOQ, a culpa e mais nossa do que sua ... 
Infelizmente no "chapeado" (fig. 4 -
pag. 53 - APE n<.? 24), o posicionamento 
do diodo zener saiu erroneamente de
marcado (se Voce fosse um Hobbysta 
mais tarimbado, tipo "macaco velho", 
teria percebido isso, numa analise com
parativa com o "esquema", na fig. 1 -
pag. 52 - APE n'.? 24, porem essa possi
bilidade nao perdoa a nossa falha, pela 
qua! novamente pedimos desculpas ... ). 
Na pag. 57 de APE n<.? 28 foi publicada 
uma ERRATA indicando o erro e a sua 
devida correc;iio, mas vamos, agora, de
talhar novamente o assunto, para seu 
bcneficio (e tambem para os demais Lei
tores que encontraram o mesmo pro
blema, e nao viram a ta! ERRATA ... ): 

- 0 ta! diodo zener (11 V x 0,5W) esta, 
no dito chapeado, juntinho do Integra
do 4060, com seus dois terminais bem 
pr6ximos as "pemas" n" 15 e 16 do 
dito Integrado. 

- Na sua posic;iio CORRETA, o anodo 
do zener (terminal que - portanto - sai 
da pec;a pela extremidade niio mareada 
com o anel em cor contrastante ... ) fica 
junto do pino 15 do Integrado (e niio 
junto ao pino 16, como originalmente 
foi publicado ... ). Basta corrigir esse 
ponto (admitindo que tudo o mais es
teja rigorosamente correto ... ), que a 
sua montagem funcionara direitinho. 

- Note que a inversiio constatada niio e 
de molde a inutilizar nem o pr6prio 
zener, nem os demais componentes do 
circuito ... Apenas, com a dita falha, 
niio havera baixa Tensiio CC suficien
te para energizar o setor 16gico do cir
cuito (4060 e "adjacencias" ... ) que, as
sim, "niio comanda" o SCR para as 
necessarias altemiincias de estado, a 
cada toque no sensor. .. 

- J ustificando nos so erro, foi a grande 
compactac;iio da montagem, com a co
locac;iio "em pe" de todos os resistores 
e diodos, que induziu ao lapso, ja quc 
nessa posic;iio, fica mais dificil indicar 
corretamente, no "chapeado", qua! e o 
anodo e qua! e o catodo dos diodos 
(inclusive do zener, o que e o caso ... ). 

"Foi um pouco dif[cil encontrar o lnte
grado espedfico (KS538! ), mas conse
gui montar a CAIXINHA DE 7 MUSI
CAS (APE n" 33), um projeto realmente 
fantastico, que funcionou direitinho, "de 
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primeira", •• Tenho, porem, uma solici
tariio ( que, acredito, varios outros Leito
res/H obbystas tambem tem ... ): com a 
capsuln piezo tipo "moeda", embora o 
som seja perfeitamente aud{vel, e um 
tanto baixo para a/guns tipos de apli
caroes... Nao preciso, certamente, da
quele "baita" som que parece ser pro
porcionado peln outra montngem com o 
KS5381, mostrada na mesma APE n'.! 33 
(CAMPAINHA RESIDENCIAL Cl 7 
MELODJAS .•• ), mas apenas de "um 
pouco mais" de som, de modo a aplicar 
o circuito num pequeno brinquedo ... 
Sera que o Departamento Tecnico de 
APE niio pode me indicar um maneira 
simples de acoplnr um pequeno alto-fa
/ante ao lntegrado (talvez com a inter
mediariio de um ou dois transfstores), 
mantendo porem a simplicidade geral do 
circuito basico da COM (fig. I - pag. 9 -
APE n'.! 33 ... )?" - Ernesto Sebastiiio da 
Silva - Santo Andre - SP 

Nao e dificil chegar ao meio termo que 
Voce pretende, Ernesto. A fig. A mos
tra o esqueminha da modificm;ao, man
tendo basicamente a mesma estrutura 
circuital da CAIXINHA DE 7 MUSI
CAS (da ate para aproveitar a plaquinha 
original, ficando "de fora" apenas o 
transistor e - obviamente - o mini-alto 
falante ... ). 0 unico acrescimo "ativo" 
refere-se ao transfstor BC548 ou equi
valente, porem duas coisas devem ser 
especialmente notadas (ambas indicadas 
pelas setas, na figura ... ): a saida de baixa 
impeqancia, apropriada para "drivear" 
um transfstor, esta no pino 14 (e niio no 
pino 12, como era no circuito original, 
com capsula piezo ... ) e a Tensiio de ali
mentac,;iio nao pode (pelo menos nessa 
estrutura circuital ultra-simplificada ... ) 
ficar nos 3V originais, devendo ser re
duzida para 1,5V (uma unica pilha pe
quena - nao se recomenda, no caso, usar 
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pilha "botiio", devido ao seu regime de 
Corrente muito baixo para excitar con
venientemente um pequeno alto-faJan_, 
te ... ). 0 som ficara um pouco mais in
tenso do que o mostrado pela estrutura 
original, alem do que a (relativamente) 
grande area de contato com o ar do cone 
do pequeno alto-falante proporcionara 
um melhor rendimento acustico ... Notar 
ainda que o mini-alto falante (2 ou 2 1/2 
polegadas) deve ter uma impedancia de 
- no mfnimo - 8 ohms, podendo ser 
tambem usados aqueles micro-alto fa
lantes de 16 ohms normalmente embuti
dos nos fones de "cabec,;a" usados com 
os walkmen "da vida" ... 

"Minha montagem do CONTROL£ 
REMOTO VIA REDE CA. (ESQUEMA 
n'.! 21 em APE n'.! 34) fancionou corre
tamente, porem na minha casa existem 
dois "ramais" de C .A. ( um para o bloco 
principal e outro para as edfculns exis
tentes nos _fundos do terreno ... ) e niio 
consegui fazer o sinal "passar' de um 
ramal para outro ... ln:felizmente, o que 
eu pretendia era - justamente - estabele
cer uma linha de controle entre a casa e 
os c6modos nos _fundos, onde "escondo" 
uma pequena fabrica, infonnal, de brin
quedos ... Se eu fiver que puxar fios ex
tras, de um bloco para outro, niio tera 
compeft!ado a construrao do CON-
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' 
TROLE ... Haveria alguma soluriio para 
esse meu problema ( concordo se V oces 
me "puxarem as ore/has", dizendo que 
eu devia ter pensado nisso antes, mas 
corro o risco ... )?" - Geraldo Souza Es
teves - Bew Horizonte - MG 

Realmente, Geraldo, como o circuito 
usa a fiac,;iio normal de distribuic,;ao da 
energia C.A. para "levar" tambem os 
sinais de alta frequencia que veiculam o 
controle, se houver uma divisao de ra
mais na distribuic,;ao da energia, ocorrera 
um lapso de acoplamento que inviabili
zara o comando remoto (ainda que den
tro de uma mesma edificac,;ao ou terre
no ... ). Existe uma soluc_:iio, que e sim
plesmente promover um acopJamento 
entre as Iinhas de CA atraves de capaci
tores, com o que o percurso do sinal de 
alta frequencia ficara "completado", 
sem que, com isso, ocorra uma "emen
da" das pr6prias linhas, a nfvel de baixa 
frequencia e alta potencia (caso contra.
rio o acoplamento invalidaria a pr6pria 
divisao de ramais que o eletricista/insta
lador julgou conveniente ... ). Observe os 
dados da fig. B. e lembre-se que todos 
os capacitores devem ter uma Tensiio de 
trabalho superior a 600V (o melhor e 
usar componentes para 1 KV ... ), ser de 
reconhecida boa qualidade, e ter suas li
gac,;oes a rede resguardadas cuidadosa
mente contra "curtos", maus contatos, 
etc. Obviamente, desligue a chave geral 
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quando for promover as conex6es dos 
capacitores, voltando a conetar a ener
gia apenas depois das ligac;6es terem si
do feitas (e conferidas ... ). 

"Na minha montagem do REGRAT 
(RElE ElETRONICO PIGRAVA<;:,'OES 
TElEFON/CAS - APE n° 32) o som do 
tekfon,t "locaf' fica muito mais forte do 
que o proveniente do "outro" telefone ••• 
Niio haveria uma forma niio muito com
plicada de modificar o circuito para "e
qualizar' melhor o som das duas extre
midades da linha ••• '!" - Nelson E. Cer
queira - Salvador - BA 

Essa "desequealizac;iio" que Voce no
tou, Nelson, e absolutamente inevita
vel... Pela "proximidade" eletrica, e 6b
vio que o telefone "local" mandara um 
sinal muito mais "bravo" ao gravador 
acoplado (via rede resistiva formada pe
los componentes de 4K7 e 330R ... ) do 
que o recebido pela linha, proveniente 
do telefone "la longe" ... Conforme foi 
dito no rek:rido artigo (APE n!:! 32), a 
grande maioria dos modernos gravado
rcs portfitcis, mini ou "micro", apresen
ta um circuito de entrada de microfone 
ja dotado de um controlc automatico de 
nfvel, capaz de rcgularizar situa~oes 
bastante "radicais" de sinal. Entretanto, 
em algumas circunsliincias especfficas, 
tal m6dulo de "nivela<;iio" automatica 
pode niio "veneer" a enorme disparida
de dos sinais apresentados, quando 
entiio ocorrera o sensfvel diferencial por 
Voce notado ... lnfelizmente niio ha uma 
maneira simples (sem grandes modifi
cac;6es no circuito basico do RE
GRAT ... ) de solucionar o problema ... 
Experimente, como "paliativo", alterar 
a gama totaJ de nfveis na sua montagem, 
para - talvez - traze-la a um ambito 
"mais dentro" da atuac;iio do m6dulo de 
entrada -do seu gravador. .. Essa alte
ra~iio de limites pode ser feita simples
mente modificando (experimentalmente) 
o valor do resistor original de 4K7 do 
circuito. Nao fac;a, contudo, alterac;6es 
"repentinamente radicais" no valor do 
referido resistor. .. Va "aos poucos", em 
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pequenos passos de valor, modificando a 
Resistencia do dito componente, ate ob
ter um funcionamento mais equalizado 
quanto aos nfveis dos sinais provenien
tes dos dois telefones envolvidos na li
gac;iio ... 

"Pretendo montar o circuito ( que muito 
me atraiu ••• ) do CRONOMETRO DIGI
TAL (QUASE ••• ) DE GRA<;:,'A, esquema 
n'! 22 de APE n'! 34, aproveitando uma 
velha calculadora com display de LEDs 
(daqueles que "acendem", em vermelho) 
que de "de bofso" tern apenas o name, 
comparada com as modern.as cujas di
mensoes assemelham-se as de um cartiio 
de banco .•• Abri a min'lw "mosntruosa" 
velha calculadora, para tentar achar os 
cantatas do tee/ado a serem acoplados 
ao circuito do esquema 22, e deparei 
com um m6dulo de tee/ado completa
mente lacrado, tendo como terminais de 
ligariio normal ao circuito da calculado
ra umn barra de trilhas em cobre, liga
das a um multi-cabo flex(vel que vai ao 
modulo com um grande lntegrado, dis
play, etc. Como nfio M acesso direto aos 
contatos individuais das tedas, niio te
nho maneira de identificar os pontos de 
ligagiio ... Sera ainda poss(vel aproveitar 
essa minhn calculndora no acoplamento 
ao m6dulo do cronometro, ou posso 
"desistir' ••• ? • Marcia M. Mori - Curitiba 
- PR 

Voce "conseguiu", mesmo, "3M", achar 
la no fundo da gaveta, uma calculadora 
portatil daquele tempo em que elas eram 
uma raridade (custavam, na loja, o equi
valente a vMios Salarios Mfnimos, e s6 
"nego abonado" podia comprar uma, 
ostentando-a aos amigos como se fosse 
uma j6ia ... ). Esses modelos "arqueol6gi
cos" de calculadoras tinham um teclado 
realrnente "lacrado", matriciado "em sf 
pr6prio", com um acesso atraves de slot 
(fileira de barras metalizadas) para li
gac;iio aos circuitos via conetores multi
plos, ou pela soldagem direta de um 
multi-cabo flexfvel. Se niio houver 
mesmo maneira de abrir a "caixa" do 
teclado, o aproveitamento (para a (inali-

dade e "intenc;6es" do CRONOME
TRO ... ) sera impossfvel, ja que o matri
ciamento (cujo padriio desconhece
mos ... ) tornara muito diffcil Voce en
contrar, no slot, os exatos pontos para 
acoplamento ao modulo digital de con
trole ... Infelizmente, o projeto foi de
senvolvido (e testado ... ) para calculado
ras consideradas apenas "velhas" ... As 
"hist6ricas" niio servem! 

"Meu SOSSEGADOR DE CAMPAI
NHEIRO (esquema 17 • APE n'! 33) esta 
com um tempo de toque curto demais 
(cerca de meio segundo), ficando aft 
dif{cil, as vezes, perceber que a campai
nha foi acionada... Sera possfvel "en
compridar' um pouco o som, chegando 
aos I ou 2 segundos indicados no artigo 
que mostrou o projeto ... ? Se houver essa 
possibilidade, onde e "quanta" eu devo 
"mexer' no circuito original ... ? Usei um 
rele com bobina para 6 volts, que ja pos
suia, e um transf ormador com secunda.
rio tambtm de 6V ... Estaria al o proble
ma ••• ?" • Carlos T. Fe"eira - Campinas 
• SP 

Reles de impedancia muito baixa podem 
gerar o "encurtamento" mostrado pela 
sua montagem, Carlos, ja que o pr6prio 
valor puramente resistivo da bobina faz 
parte da "rede" temporizada RC no ul
tra-simples circuito do SOSSEGA
DOR ... Os reles para 6V costumam ter 
bobinas com menor valor ohrnico do que 
os de 9V e af deve situar-se a causa do 
seu prob le ma ( conforme, alias, Voce ja 
intuiu ... ). Para niio ter de adquirir novos 
componentes mais earns (rele, transfor
mador, etc.), experimente aumentar ar
tificialmente a Resistencia da bobina do 
rele, aplicando-lhe, em serie, um resistor 
(de 22R a 68R ... ). Cuidado nessas expe
riencias, ja que valores muito altos po
deriio bloquear a quantidade de energia 
necessaria a atuac;iio do rele ... Outra 
"safda" e simplesmente aumentar o va
lor do capacitor eletrolftico original de 
I OOu para 2.200u ou ate mais, "refor
c;ando" a Constante de Tempo do con
junto sem ter que "mexer" no valor re
sistivo (real ou "artificialmente aumen
tado") da bobina do rele ... 
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SEGUNDA VERSAO DE UM PROJETO QUE CONQUISTOU A ''TACA'' 
COMO O IIAIOR SUCESSO ENTRE TODAS AS MONTAGENS ATE 
HOJE PUBLICADAS EM APE! AGORA COM 4 TRANSiSTORES E 1 IN
TEGRADO, A ''FERA'' FICOU AINDA MAIS ''FEROZ'', POREM MAN
TENDO TODOS OS REQUISITOS DE SIMPLICIDADE NA CONS
TAU<tAO, NOS AJUSTES (QUASE ''~ENHUM'' ••• ), NA IMPLEMEN
TACAO DAS BOBINAS ENA UTILIZACAO! IDEAL PARA ''CORUJAR'' 
AS FAIXAS EM FM COMERCIAL, SOM DAS EMISSORAS DE TV (VHF) 
E FAIXAS DE CQMUNICACAO ENTRE 50 E 150MHz! UM NOVO CON~ 
CEITO CIRCUITAL QUE ''SOMA'' A SENSIBILIDADE D-OS SUPER-RE
GENERATIVOS COM A SELETIVIDADE DOS SUPER-11E I ERODINOS ••. 
BOBINA PRINCIPAL INTERCAMBIAVEL (PARA ABRANGER MAIOR 
NUMERO DE FAIXAS E FREQUENCIAS)! 

- 0 ''RECEPTOR'' EXP~, .aa ..... -

T AL VHF - FM II'' - 0 primeiro 
contato que o Leitor/Hobbysta de 
APE teve com as possibilidades , 
praticas de rece~ao em VHF 
(FM), na faixa que vai de 50 
at6 l 50 MHz, surgiu logo no pri-
1111:iro nd,,,ero de nossa Revista, j~ 
vao mais de tres anos ••• ! Naquele 
circuito, apenas 3 trans!stores 
comuns ''faziam miseria'', num 

arranjo super-regenerativo bastan
te sens(vel, propoICionandQ au
di~ao em fone ou em pequeno al
to-falante, de comunica~oes di
versas dentro do citado espectro 
de frequencias... Pelas centenas 
de cartas que recebemos a respei
to (e tamb6m pelo testemunho da 
Concessionaria Exclusiva dos 
KITs de APE, a EMARK ELE
TRONICA, que h~ tres anos 

mantem o RVHF como absoluto 
''lider de vendas'', dentro da 
enonne linha dispon(vel aos Lei
tores/Hobbystas ••• ), o RVHF 6, 
at6 hoje, um dos projetos de 
maior sucesso, extremamente hem 
aceito pela ''tunna'' ! Como j~ fez 
um born tempo que nao publica
mos montagens e projetos da mea 
(Voces j~ estavam pressionando'' 
por causa dessa demora ••• ), aqui 
es~ uma versao nitidamente me
lhorada, o REX-II, com os acres
cimos ''ativos'' de mais um 
transfstor e wn Integrado, propor
cionando superior desempenho, 
poretn mantendo o ''esp!rito'' de 
simplicidade e descomplica~o na 
montagem, ajustes e utiliza~ao ! 
Usando uma configura~ao circui
tal pouco comum, foi poss(vel 
melhorar um dos ''pontos fracos'' 
do RVHF: a seletividade, aprimo
rando tambt5m a estabilidade geral 
do circuito... Os ajustes conti-
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nuam fliceis (apenas um trim-pot, 
a16m da sintonia - por trimmer ou 
capacitor varilivel, aliada a possi
bilidade da troca de bobinas de 
sintonia, para melhor aproveitar a 
ampla faixa de quase 100 MHz de 
"largura", onde o RECEPTOR e 
capaz de operar ... ) e, mantendo a 
classifica9io de "experimental" o 
REX-H possibilita "cac;ar" comu
nicac;oes comerciais as mais di
versas ( emissoras de FM, som das 
emissoras de TV, comunicac;oes 
de Polfcia e servic;os publicos, 
avioes, etc). Emhora a estrutura 
b.'.isica da montagem (para manter 
os custos tao baixos quanto 
possfveis ... ) utilize trim-pots e 
trimmers, nada impede que tais 
controles sejam "melhorados", 
para capacitores vari.'.iveis e po
tcnciometros, tomando a operac;ao 
mais e mais "cunfurtjvef"! Todos 
m; detalhes tecnicos, praticos e 
opcraciom1is scrao dados ao longo 
do presente artigo, um "prato 
cheio" para as Jezenas Je milha
res Je Hohhystas que adurarn 
""brincar" n,1 r=e~ao de altas 
freguencias ! 

- FIG. I - 0 CIRCUITO - Enquan
to o RVHF (APE n'-' I) o "primei
ro" transfstor exercia "um mon
te" de func;oes simulliineas (am
plificava, oscilava e detetava ... ), 
temos agora, no "primeiro pau", 
um transfstor de RF PNP (BF324) 
em furn;ao nitidamente amplifica
dora, de faixa larga ... 0 sinal de 
RF captado pela antena e aplicado 
ao emissor do dito transfstor, de
pois de desenvolver-se sobre a 
hobina XI, um mero choque de 
RF com induliincia adequada para 
toda a faixa pretendida... 0 
BF324 e polarizado em base pelos 
resistores de 18K, desacoplados 
pelo capacitor de 4n7 a "terra" ... 
Sua entrada de emissor encontra
se "carregada" pelo resistor de 
IK8, enquanto que seu coletor 
desenvolve os sinais, j.'.i ampli
ficados, sabre um resistor de 
220R em serie com um segundo 
choque de RF (bobina X2) ... Ob
servem ainda que dois capacitores 
(um de 4n7 e um eletrolftico de 
I Ou) desacoplam a alimentac;ao 
desse setor relativamente "delica
do" ao circuito... 0 "corac;ao" 

desse bloco situa-se no oscilador 
formado pelos outros dois transfs
tores BF324, organizados num ar
ranjo pouco comum, e cuja fre
quencia blisica de funcionamento 
depende do par L-C formado pela 
bobina de sintonia BI e pelo ca
pacitor vari:ivel ou trimmer (no
minalmente de 15 pF, porem ad
mitindo variac;ces ... ). Esses dois 
componentes (o trimmer e BI), 
marcados no esquema com astre
riscos, poderr: ser alterados dentro 
de certa faixa, de modo a adequar 
a oscilac;ao a diferentes gamas 
dentro da regiiio de VHF ... 0 si
nal pre-amplificado (proveniente 
do coletor do primeiro BF324), 
trazido atraves de um capacitor de 
acoplamento de baixo valor (4p7) 
e entao aplicado simultaneamente 
aos emissores dos dnis transfsto
res osc iladores, estes "carrega
,dos" conjuntamente pefo resistor 
fixo de 18K em serie com o 
trim-pot de I0K (atraves de cujo 
ajuste pndemos facilmente otimi
zar o funcionamento do bloco ... ). 
Nessa disr,c sic;ao, pouco usual, o 
rftmo dz oscilac;ao e "sincroniza
dc" corr, 2 rrequencia recebida, 
nu seja: a oscilac;ao rrostrar.'.i as 
mesmas variac;oes de frequencia 
presentes na portadora de RF que 
atinge a antena do RECEPTOR (e 
por isso que foi dito: o arranjo 
guarda algumas semelharn;as com 
o mctodo supcr-regencrativo e al
gumas com o sistema super-hc
ter6dino, aproveitar.do o que am
bos tern de "horn", sem cair na 
instabilidade do primeiro, m n, na 
complexidade do segundc ... ). 0 
sinal modulado em lrequer.cia, 
presente nos emissores dos dois 
transfstorcs osciladores, traz con
sigo o audio (haixa frequencia) 
que se manifesta sohre a base do 
BC559, ap6s a filtragem realizada 
pelo resistor de I K e capacitor de 
IOOp. Ap6s uma (hoa) amplifi
cac;ao do sinal j.'.i derr.odulado (pe
lo BC559) este pode ser recolhidc 
sobre o trim-pot de 22K que cons
titui a carga de coletor do transfs
tor de baixa frequencia. Depois 
de "dosado" pelo ajuste do dito 
trim-pot, via capacitor de 470n (o 
valor relativamente alto "ajuda" a 
filtrar a passagem apenas dos si
nais correspondentes an audio), o 

sinal e entao aplicado diretamente 
~ entrada de um pequeno lntegra
do TOA 7052, que no seu inv6lu
cro de 8 pinos contem nada me
r:os que t,m bloco pre-amplifica
dc,r muito sensfvel, e dois ampli
ficadores de potencia estruturados 
em "ponte", cujas safdas em con
tra-fase (pino 5 e 8) rcdem ser 
aplicadas diretamente aos termi
nais de um alto-falante! Obse1ve,m 
que (salvo o resistor de 47K que 
dimensiona a impedancia de en
trada, junta ao pine 2 do lntegra
do ... ) nenhum componente exter
no e necessfuo, razao pela qua! 
opt: mos pelo uso desse fant.'.istico 
componente, capaz de mostrar 
quase I W de audio na sua safda, 
alerr de excelente ganho e fideli
dade, rresmo scb a rr.odesta ali
mentac;ao de 6V oferecida por 4 
pi I has pequenas ! Esse setor do 
circuito tern sua alimentac;ao de
sacoplada pelos capacitores de 
IOOn e IOOu, devendo ainda o 
Leitor/Hobhyst1J r.otar a presenc;a 
do diodo "separador" ( I N400 I) 
entre os est.'.igios de potencia de 
~udio e o de RF, detec;ao e pre
amplificac;ao, providencia que 
contrihui para a estabilidade geral 
do circuito ... Conforme ja foi di
to, o arranjo, como um todo, e 
menos est.'.ivel do que um super
regenerativo convencional, permi
te ajustes mais precisos e admite 
modificac;ao am('la de faixa de 
trabalho, pela simples substituic;fo 
da bohina BI e do capacitor de 
sintonia ( detalhes mais adiante ... ). 
Sob todos os aspectos vale a pena 
o Hobbysta experimentar essa 
cc nfigurac;f:o, inclusive pela ca
racterfstica de antena pouco "car
regada" em te1mm: de impediln
cia, o quc permitir.'.i a experimen
tac;Ec desde con, uma mera vareta 
telesc6pica, ate com estruturas de 
captac;ao maiores (, ntenas altas, 
em cima do telhado, ligadas ao 
circuito por cal:o coaxial cu "fi
ta ", etc.). 

••••• 
- flG. 2 PINAGENS DOS 

PRINCIPAIS COMPONENTES -
0 lntegrado TDA 7052, transfsto
res BC559 e BF324, sao vistos 
cm aparcncia, sfmbolos e identifi-

9 
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I LISTA DE PECAS I 
• 3 - Transfstores BF324 

RF, de silfcio) 
(PNP, • 1 - Suporte para 4 pilhas pe-

• 1 - Transfstor BC559 (PNP, 
liudio, alto ganho, baixo 
rufdo, de silfcio) 

• 1 - Circuito Integrado 
IDA 7052 (mini-amplifica
dor de liudio) 

• 1 - Diodo 1N4001 ou equiva-
lente 

• 1 - Resistor 220R x l/4W 
• 1 - Resistor lK x l/4W 
• 1 - Resistor 1K8 x 1/4W 
• 3 - Resistores 18K x 1/4W 
• 1 - Resistor 47K x l/4W 
• 1 - Trim-pot (vertical) lOK 
• 1 - Trim-pot (vertical) 22K -

VER TEXTO 
• 1 - Capacitor ( disco ou plate) 

4p7 
• 1 - Capacitor ( disco ou plate) 

68p 
• 1 - Capacitor ( disco ou plate) 

lOOp 
• 2 - Capacitores ( disco ou pla-

te) 4n7 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 100n 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 470n 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) lOu 

x16V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

100u x 16V 
• 1 - Tritmner cerfunico de 15p 

( com pequenas adapta<;:oes 
"medinicas" na liga<;:ao, 
tam~m podem ser usados 
trimmers concentricos ou 
rotativos) - VER TEXTO 

• 1 - Placa de Circuito Impresso, 
especffica para a montagem 
(10,5 X 4,0 CID.) 

• 1 - Interruptor simples (chave 
H-H mini) 

quenas 
• 1 - Antena telesc6pica peque

na (em torno de 75 cm.) 
• - 0,50 cm. de fio de cobre 

esmaltado n!? 26 (para con
fec<;:ao de bobinas - VER 
TEXTO) 

• - 0,50 cm. de fio de cobre n!? 
18 (para confec<;:ao de bo
binas - VER TEXTO) 

• 1 - Alto-falante pequeno (2 a 4 
polegadas), impedancia 8 
ohms 

• - Fio e solda para as liga<;:oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Capacitor varilivel (com o 
respectivo knob para FM 
(ou mesmo para AM), a ser 
usado no lugar do trimmer 
original de sintonia, even
tualmente necessitando de 
um pequeno capacitor ex
tra, em ~rie, de 18p - VER 
TEXTO 

• 1 - Potenci6metro de 22K 
(com o respectivo knob), a 
ser usado no lugar do 
trim-pot original de mesmo 
valor - VER TEXTO 

• 1 - Par de segmentos/conetores 
parafusliveis, ti.po "Sin
dal", para possibilitar a 
"soquetagem" das bobina~ 
cambiliveis - VER TEXTO 

• 1 - Caixa para abrigar a mon
tagem 

• 1 - Sistema de antena (com a 
respectiva cabagem de 
"descida") maior, instalado 
no alto - VER TEXTO. 

~• E~4 

TOA BC559 
7052 

8 7 6 ~ 

◄ 
n ,..., ,..., 

D 
VISTO 
POR 

CIMA E 

.... w L.J 

l 2 3 4 Fig.2 

ca<;:ao/contagem de pinos... Prin
cipalmente quanto aos transfsto
res, notar que os BF324 apresen
tam uma "ordem" de "pernas" 
identica it do BC559 ••• 
A TENC.::A.O, contudo, para nao 
"trocar as bolas" na hora de co
locli-los na placa, jli que qualquer 
inversao (transfstores de baixa 
frequencia no lugar de um de RF) 
arruinara o funcionamento do cir
cuito ••• 

- FIG. 3 - CONFECC.::OES DAS 
BOBINAS - As bobinas Xl e X2 
(ver esquema na fig. 1) sao meros 
choques de RF ••• Jli a bobina B 1 6 
diretamente responslivel pela fre
quencia central da faixa de fun
cionamento, determinando, por
tanto, o proprio regime ou ampli
tude de sintonia do REX-II ••• To
das as bobinas serao facilmente 
construfdas pelo proprio Lei
tor/Hobbysta, sem problemas ..• 
Apresentam "m1cleo dear" (nada 
dentro •.• ), auto-sustentadas pela 
propria espessura dos fios, de
vendo as suas espiras serem ar
madas bem jW1tas umas das ou
tras... V amos relacioruu- as carac• 
terfsticas e constru,;ao de cada 
uma: 

- X 1 - 10 espi1as de fio de cobre 
esmaltado n'! 26, hem juntas, 
com difunetro intemo de 3 
mm ( cut para usar como 
"fonna" unia "carga" de 
caneta esferognliica co-
mum ••• ). 

- X2 - 12 espiras de fio de cobre 
esmaltado n!? 26, hem juntas, 
com diametro intemo de 5 
mm (pode ser usado, como 
"fonna", um canudinho de 

10 ESPIRAS - FIO N! 26 

12 ESP\RAS- FIO N! 26 

4 ESPIRAS - FIO N! 18@ 

Fig.3. 
I 
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refresco, daqueles nao muito 
fmos ... ). 

- B 1 - 4 espiras de fio de cobre es
maltado n2 18, inicialmente 
bem juntas, com diarnetro in
temo de 5 mm (de novo o 
canudinho de refresco nao 
muito fino poden1 servir co
mo "fomia provis6ria" ••. 

Notem o seguinte: todas as "for
mas" sugeridas . sao provis6rias, 
usadas apenas para mais facilmen
te determinar o diametro e ''con
formar" o enrolamento ... Uma vez 
confeccionada a bobina, a tal 
"fomia" deve ser removida, fi
cando os enrolamentos sustenta
dos pelas suas pr6prias estruturas 
e terminais ... Em todos os casos, 
conv6m deixar cerca de 1,5 cm. 
de fio "sobrando" em cada ex
tremidade da bobina, para mais 
facilmente ligar os terminais i\ 
placa de Circuito Impresso... Es
sas extremidades devem ter seu 
resvestimento de esmalte raspado 
cuidadosamente, de modo que a 
solda possa "pegar" quando das 
conexoes definitivas... Quanto il 
bobina de sintonia (B 1), no caso 
de se optar pela possibilidade de 
cambiar o indutor, levar em con
sidera<_;ao o seguinte: 

- 0 para.metro de 4 espiras refe
re-se il zona central da faixa de 
VHF, onde situam-se as emisso
ras de FM comerciais (e, even
tualmente, as portadoras de 
SOM dos canais baixos de TV -
VHF). 

- Para explorar as zonas "baixas" 
de VHF (at6 um limite inferior de 
50 MHz), essa bobina podera ser 
substitu{da por outras, com 6 ou 
mesmo 8 espiras ( diametro sempre 
de 5 mm). 

- Para "subir" a faixa de frequ€n
cias sintonizaveis (ate o limite su
perior de 150 MHz), a bobina Bl 
podeni ser substitu{da por outras, 
com 2 ou aw apenas 1 espira 
(mantendo o difunetro de 5mm). 

- FIG. 4 - LAY OUT DA PLACA 
DE CIRCUITO JMPRESSO -
Simples e nao muito congestiona
do, o padnio cobreado de ilhas e 
pistas poder.1 ser facilmente re-

Fig.4 

produzico pelo Leitor/Hobbysta a 
partir do diagrama, que est.1 em 
tamanho natural (escala 1:1). Re
comendamos, na confecc;ao (e no 
uso) da placa, todos os conven
cionais cuidados pennanentem<;n
te lembrados nas INSTRU<;OES 
GERAIS PARA AS MONTA
GENS (encartadas nas prirr,eiras 
pl1gin2 s de toda APE ... ). 

- FIG. 5 - "CHAPEADO" DA 
MONT AGEM - A placa, vista pe
lo seu lado nao cobreado, mc,stra 
a estiliza<_;ao de todos os princi
pais componentes jli posiciona
dos ... Como sempre acontece (is-

so parece "chato" para os vetera
nos, mas tal advertencia 6 essen
cial aos ''novatos" ... ), enfatiza
mos que o Leitor dedique o m.1-
x imo de aten<;ao aos componentes 
polarizados (Integrado, trans{sto
res, diodo e capacitores eletrolfti
cos ... ) que oao podem, de jeito 
nenhum, serem ligados invertidos, 
ou "ao Deus dan1", sob pena de 
nao funcionamento do circuito e 
de eventuais danos s6rios ao pro-
prio componente... Quern ainda 
tiver alguma duvida consultar o 
TABELA.O APE, lli no come<;o 
da Revista, junto as Hist6rias em 
Quadrinhos e ils INSTRU<;OES 

ANT TELESCOPICO 

A 
REX-II. 

LADO DOS 
COMPONENT.ES 

+ 

F F 
,__ _______ -~ 

L-D 

PILHAS 6v 

VM(±)~ 

PT ~ 
0~----~ 

Fig.6 

11 
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GERAIS PARA AS MONTA
GENS ••• Observem tarn~m o po
sicionamento das bobinas (X 1, 
X2 E B 1) e do trimmer ... Quanto 
a este 11ltimo, alguns dos modelos, 
com corpo ceramico, apresentam 
terminais grossos e curtos, in
compat!veis ( diretamente) com fu
ra<;oes normais de Circuitos Im
pressos... Nesse caso, m: tenni
nais devem ser simplesmente 
"prolongadcs" com a soldagem 
previa de "toquinhos" de fio rfgi
do e n11, estes, sitn, entiio pene
trando nos furos da placa, para 
soldagem ... Tamhem trimmers re
donc~os, concentricos ou pl~sticos, 
podem apresentar algumas "in
compatibilidades mecanicas" com 
a fura~ac standarti7.ada do Im
presso. De novo o recurso de pro
longar os terminais atrav~s da 
soldagem de pedacinhos de fio rf
gidc e n11, ajudara na adapta<;ao ..• 
Qu~ nto fls bobinas, para que nao 
exista possibilidade de m11tu~ in
terferencia indutiva, ~ importante 
que seus "corpos" sejam dispcs
tos sobre a placa com as orien
ta<;c.5es mostradas na figura (prin
cipalrnente ficando Bl em si
tua<;ao nitidamente perpendicular 
com rela<,ao ao X 1 e X2 ... ). De
pois de tudo soldado ("tudo sol
dado" parece coisa de quartel, na 
hora em que os oficiais saem para 
tomar uma ... ) deve ser feita urna 
verifica<;§o rigorosa, abrangendo: 
posi<;ces, valores, c6digos, pola
ridades, condi<;oes individuais de 

cada ponto de solda, etc. Satisfei
tos todos os requisitos, podem 
entiio ser "arnputadas" as sabras 
dos terminais pelo lado cobreado 
da placa •.• 

- AG. 6 - LlGAc_;6ES EX1ER
NAS - A placa continua vista pe
lo lade dos componentes (s6 que, 
para "lirnpar a ~a", estes nao 
sao mais mostrados ... ). Observar 
com aten<;ao a polarid[!de das co
nexoes da alimenta~ao (comn 
sempre codificada pelas cores dos 
fios, com vennelho para o positi
vo e preto para o oegativo ... ). As 
dernais conexoes (antena e alto
faknte) sao elementares, a prova 
de erros ... 

- AG. 7 - POSSIBILIDADES PA
RA TROCA DE BOBJNA DE 
SJNTONJA E PARA UTILI
ZA<;,AO DE CAPACITOR VA
RIA.VEL EXTERNO A PLACA -
Quern pretender usufruir ao mli
xitno das potencialidades do 
REX-II podera colocar na placa, 
no exato lugar onde ficaria a pr6-
pria bobina B 1, um par de seg
mentos de conetor parafus.ivel 
"Sindal", atravts do qual sera f.i
cil o cambio dos indutores ( con
feccionados com diferentes mime
ros de espiras, conforme descre
vemos no texto referente a fig. 
3 ••. ). Se essa for a op<;ao do Lei
tor, basta soldar inicialmente a 
placa, nos furos originais da bo
bina, dois pedacinhos de fio rfgi-

FUROS DE ----- BOBINA 81 
LIGACAO DO ~! CAMBIAVEL 

~ LIGADOS"NOLUGAR" 
TRIMER~ : ' PARDECONETORES 

\ : ' DA BOBINA 81 

C.V. 
F.M 

(25·30pFJ 

c.v 
A.M 

(125-250pl Fig.7 

do e n11, aos quais os n11cleos 
metlilicos dos segmentos "Sindal" 
devem ser parafusados... A estru
tura funcionara, entiio, como um 
"soquete" para as bobinas cam
bi~veis •.• Quern quiser o "confor
to" extra da sintonia por varilivel 
(e nao pelo trimmer original ••• ), 
podera, tarnMm acoplar um capa
citor vari~vel tipo FM, conforme 
sugere a figura, atrav~s de dois 
peda<;os (tiio curtos quanto poss{
vel) de fio. Recomenda-se que o 
varilivel seja do tipo mini (pllisti
co ), e com capacitancia maxima 
em torno de 25 a 30p ••• Quern nao 
puder obter um variavel de FM, 
podera tarnMm utilizar um con
vencional, para AM (OM), com 
capacitancia maxima entre 125 a 
250p, porem com a "intenne
dia<;ao" de um pequeno capaci
tor/~rie ( disco ou plate), de 18p, 
conforme indica a figura. 

- FIG. 8 - CONTROLANDO 0 
VOLUME COM POTENCIO
METRO - Na estrutura original 
do circuito/montagem, o ajustc do 
volume final de .iudio ~ feito de 
maneira semi-ftxa, por trim
pot (22K). 0 Leitor/Hobbysta 
pode, contudo, optar por um 
acionamento mais confortAvel e 
"sofisticado", simplesment.c li
gando a placa, no Ingar do referi
do trim-pot, um potenciometro de 
22K, conforme sugere a figura ... 
Como sempre ocorre, recomen
damos que a fia<;ao a tal poten
ciometro opcional seja curm.. .. 

- A lITILIZA<;AO - AS EXPE
RIBNCIAS - Inicialmente, apli
cada ao circuito urna antena te
lesc6pica comum (fig. 6), esta de
vera ser "levantada", vertical
mente. Colocam-se as pilhas e li
ga-se o interruptor geral... 0 
trinrpot (ou potenciometro - fig. 
8) de volume (22K) deve ser co
locado no mAximo, reduzindo-se 
um pouco o ajuste se for consta
tado um ru{do "de fundo" muito 
"bravo" ... Com a bobina conven
cional (fig. 3) de sintonia, podem 
ser procuradas esta<;oes de FM 
comercial, atravts do ajuste do 
trimmer ( OU capacitor variavel -
ver fig. 7). Obtida a sintonia de 
urna emissora qualquer, o trim-pot 
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\r/ 

POT 22K 
(TRASEIRAI 

PONTOS DE LIGACAO 
ORIGINAL DO 
TRIM-POT 22K 

Fig.8 

de ajuste do oscilador deve ser 
regulado ate que os sinais "che
guem" com a maior clareza 
possfvel... 0 ajuste desse trim-pot 
(10K) deve ser "retocado" para 
situm;oes extrernas, procurando 
otirnizar a recep<;ao tanto para 
emissoes mais fracas e distantes, 
quanto para as estru;oes de trans
missao mais "forte" •.. Issa feito, 
o tal trim-pot nao precisan1 mais 
ser "mexido" (salvo em con
digoes muito extremas, ou de mo
dificagiio do sistema de antena ... ). 
Em qualquer caso, depois de ob
tida a sintonia e a otirnizalJao da 
recep1;ao, o ajuste de volume po
de ser re-feito, de modo a tomar a 
audiijao mais conforu1vel... Notem 
que o volume final jamais ser.1 
"arrebentante", devido a pouca 
potencia natural do estagio de :iu
dio •.. Entretanto, para as finalida
des experimentais a que se destina 
o circuito, o nfvel de audio po
dera, na maioria das captai;oes, 
atingir uma condii;ao mais do que 
aceitavel. Experiencias podem 
entiio ser feitas, com bobinas "al
ternati vas" (ver fig. 3) buscando 
captar comunicai;oes fora da faixa 
de FM comercial. .• Sao particu
larmente interessantes as ernissoes 
de Polfcia, avioes, comunicai;oes 
particulares e pl1blicas diversas ... 
ATEN<;A.O, CONTUDO: embora 
nao seja "proibido" ouvir tais 
comunicai;oes, E VEDADO seu 
uso ou divulgai;ao, caso em que o 
Leitor/Hobbysta poder:i incorrer 
em serias infrai;oes a Lei que rege 
e protege o sigilo das comuni
cai;oes ... 

- Quern quiser poder.1 experimentar 
tarnbem estruturas de capta<;ao 

(antenas) mais "bravas", situadas 
no alto do telhado (pode ser usada 
uma vareta simples, ou ate ante
nas originalmente projetadas para 
comunicai;oes ou para recepc;ao 
de FM comercial ••• ). A cabagem 
de "descida" dependera da im
pedancia natural da antena utili
zada .•. Em qualquer caso, o "polo 
vivo" do cabo da antena devera 
ser ligado ao ponto "A" da placa 
(ver fig. 6), enquanto que o outro 
polo ("terra") pode ser soldado 
diretamente a barra cobreada mais 
larga da placa (fig. 4), referente 
ao ''terra'' geral ,do circuito (linha 
do negativo da alimentai;ao). 
Eventualmente o conjunto funcio
nar.1 melhor com a intermediai;ao 
de um baloon (pequeno transfor
rnador/casador de impedancias, 
pr6prio para a "descida" de ante
na, e costumeiramente usado para 
acoplar cabos as entradas de apa
relhos de TV ou video-casse
tes ... ). Lembrem-se sempre: o 
REX-II e um circuito para EX
PERIMENTA<;A.O e nao pode 
ser esperado dele um desempenho 
(em sensibilidade, seletividade e 
volume/fidelidade de :iudio) tiio 
born quanto o presente em recep
tores comerciais da faixa de 
VHF ... Entretanto, se corretarnen
te montado, e usado com pacien
cia e born senso, ser.1 uma fonte 
inesgotavel de surpresas e "des
cobertas" (sabemos que os 
Hobbystas adoram essas possibi
lidades ... ). 0 espectro das comu
nicai;oes em VHF e muito amplo 
e variado e - mesmo para os que 
nao tern voca<;ao para "araponga" 
- ser.1 muito gostoso ficar "xere
tando" na faixa •.. ! 

••••• 
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47K 
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~ @llOv lM!S 

M 

C !5 

C 47K 
IN4148 

@= 47K-1w 
220V 9 (EM 220v) 

,~d IN4001 

IN4001 

VERDADEIRO "CRUZAMENTO" ENTRE UM "MORDOMO ROBO" E 
UM ATENTO "VIGIA ELETRONICO", CORT~Z, INTELIGENTE E IN
FALIVEL! TRABALHA "QUASE DE GRACA" E FAZ O SEGUINTE: 
SEMPRE QUE ALGUM VISITANTE TOCAR A CAMPAINHA DA CASA 
(E SE A HORA FOR NOTURNA ... ) PROMOVE O ACENDIMENTO, AU
TOMATICO E TEMPORIZADO DA LUZ DE ENTRADA DA RESID~NCIA, 
UM "GESTO" AO MESMO TEMPO DE GENTILEZA E DE SEGURANCA 
(TANTO PARA QUEM CHEGA, QUANTO PARA OS MORADORES DA 
CASA ... )! TRABALHA EM REDE C.A. DE 110 OU 220 VOL TS (SOB IR
RIS6RIO CONSUMO, EM STAND BY) E TEM SAiDA ACIONADA VIA 
REL~, 0 QUE FACILITA MUITO SUA INSTALACAO (PODE, PERFEI
TAMENTE, "APROVEITAR" A l.AMPADA DE ENTRADA JA INSTALA
DA NA RESID~NCIA, SEM NENHUIIA AL TERACAO NA FIACAO EXIS
TENTE ... ). TEMPORIZACAO DE "ACENDIMENTO" FACILMENTE MO· 
DIFICAVEL E INSTALACAO FINAL MllTO FACILI . 

- O ••roRTEIRO AUI'OMATI- "como faz": o sistema 6 energi-
CO"" - Nos comentmios iniciais, :zado diretamente pela C.A. local 
a{ em cima, junto ao t!tulo da pre- (110 ou 220V, com a l1nica modi-
sente mat.6ria, o Leitor/Hobbysta fic~ao no valor de wn resistor ••• ) 
atento j4 tera percebido pratica- e, na sua Sa!da Operacional apre-
mente tudo o que o PORTAU senta os contatos Normalmente 
faz... Vamos, agora, explicar Abertos de um rel! de alta capa-

NF" 

C 
I 

t ptA I 0-r 

RELE 
•• 

100011 
.,_ 16¥ 

cidade de Corrente, podendo ma
nejar "sem medo", Iampadas in
candescentes, fluorescentes ou de 
outros tipos, que consumam at.6 
500W em 110V ou at.6 1 OOOW em 
220V. A utiliz~ao de um rel! (e 
niio de um TRIAC, aparentemente 
mais barato ... ) tem seus motivos ••• 
Um deles 6 que o m6todo facilita 
muito a propria instal~ e a 
"compatibilidade" com a ~ 
de C.A. j4 instalada no local, que 
assim nao precisam ser mexida, 
permitindo que o PORT AU acio
ne a propria lfunpada de entrada 
j4 instalada no local, sem proble
mas ( e sem invalidar, na pratica, a 
ac.ao normal do intenuptor da tal 
lfunpada, tamb6m j4 existente ... ). 
0 dispositivo apresenta duas en
tradas de "info~": uma de
las "pede" liga~ao aos proprios 
tenninais da cigarra de campainha 
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convencional G4 instalada na ca
sa, e que continua a funcionar 
nonnalmente ••• ). Atrav6s desses 
contatos o PORTAU "sabe" 
quando a campainha 6 acionada. .• 
Sua segunda entrada de "infor
~o" esni configurada num 
simples sensor luminoso (LDR, 
no caso), que avalia as condi~oes 
de luminosidade ambiente, justa
mente para "saber quando 6 dia e 
quando 6 noite", de modo a "de
cidir" se a lfunpada de entrada 
precisa ou nao ser acesa (uma 
lampada acesa durante o dia, al6m 
de "dar bandeira", constitui nfti
do desperdfcio de energia e ... di
nheiro ... ). Dessa forma, sendo 
noite e acionando-se ( ainda que 
por brevfssimo instante) a cam
painha da casa, o PORTAU ins
tantaneamcnte comanda o acen
dimcnto da(s) Uimpada(s) de en
trada, por wn tempo pr6-detenni
nado (pouco mais de 1 minuto e 
meio, na confi~ao original, 
mas podendo tal t.emporiza~iio ser 
facilmente modificada, para 
"mais" ou para 0 menos" - e}!;pli
c~oos mais adimte ... ). 'Pam 
quern chega, 6 uma gentileza e 
uma swpresa, ver a ilumina~ao 
ser acionada instantane.arnente, 
logo que premiu o botio da cam
painha... Para quem mora no lo
cal, constitui · um fator de segu
ran~a e de conforto, uma vez que 
tera ilumin~ao automAfica na en
trada, para atender o .. chegante", 
e com a facilidade extra do desli
gamento automAfico, ap6s a tem
poriza~ao .•. A valiemos, agora, al
guns importantes .. efeitos colate
rais" do PORTAU: ladroes cos
tumam .. testar" a casa, acionando 
a campainha (e se escondendo ... ), 
para verificar se os moradores 
.. estao ou nao" •.. Se ningu6m 
atende i\ porta, 6 sinal de que a 
"goma" esni sem os moradores e 
pode ser invadida .•• Com o acen
dimento autonmtico e temporizado 
da lfunpada da entrada, o esperti
nho sera devidamente .. espanta
do", uma vez que naturalmente 
presumira a presen~a dos morado
res no local! Dutro ponto interes
sante: o(s) proprio(s) morador(es) 
da casa, retornando de um passeio 
que se prolongou al6m do espera
do, chegam ~ altas horas da noite 

e a frente da resid!ncia esni M es
curas, dificultando at6 "achar o 
buraco da fechadura" •.• Basta um 
breve toque na "sua" propria 
campainha, para que a frente da 
casa se ilumine autontaticamente, 
tornando hem ma.is confornivel e 
segura a chegada dos moradores ! 
Enfim, justificando seu "pompo
so'' nome (PORTEIRO AU
TOMA TICO) o dispositivo mos
tra muito grande utilidade, al6m 
de inerentes vantagens, em fun~o 
do baixo custo relativo (e de ir
ris6rio custo operapional, uma vez 
que consome pouqufssima energia 
em .. espera" ..• ), da facilidade de 
instala~ao e da plena compatibili
dade com a ~ao de C.A. j4 
existente (110 ou 220 volts). 

- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - Apesar 
da relativa complexidade das suas 
fun~oes, o esquema do PORT AU 
6 muito simples, usando compo
nentes em pequena quantidade 
(todos de fiicil aquisi~o •.• ). 0 
m1cleo do circuito 6 um lntegrado 
Digital da .. famflia" C.MOS, o 
4001B (barato e comum), que 
con~m 4 gatr.s com fun~ao 
"NOR" (niio ou), de duas-entra
das cada, todas inteligentemente 
aproveitadas na organiza~iio da 
montagem... Os dois gates .. cen
trais", delimitados pelos pinos 
11-12-13 e 8-9-10 fonnam um 
simples MONOESTA VEL (tem
porizador) cujo perfodo 6 deter
minado pelos valores do resistor 
de 1M5 e capacitor de lOOu ..• 
Notem que, com o citado valor 
resistivo, a temporiza~iio corres
ponde a aproxirnadamente 1 se
gundo por microfarad ( do capaci
tor). Os lOOu, portanto, "dao" 
um tempo de aproximadamente 
100 segundos (pouco mais de 1 
minuto e meio ... ). Se o caro Lei
tor/Hobbysta achar tal perfodo 
Curto OU longo demais, podera fa
cilmente altera-lo, mudando o va
lor do dito capacitor (sempre con
siderando a razao de ls/uF ... ). 0 
disparo do MON OEST A VEL 6 
feito pelo pino 13 do 4001B, e 
apenas se d4 quando tal pino 
.. ve" um nftido nfvel digital "al
to", na exata transi~o de .. subi-· 
da" ... Esse coma.ndo 6 fornecido 
pelo primeiro gale (pinos 1-2-3), 
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de acordo com um conjunto muito 
especffico de condi~oes .•• A "Ta
bela Verdade" de um bloco digi
tal NOR diz que a Safda ira a "al
to" quando ambas as suas Entra
das situarem-se em nfvel "baixo". 
Com o divisor fonnado pelo LDR 
e pelo resistor de 4 7K ( ao pino 
1), o gale apenas vera n{vel "bai
xo" quando a escuridao for de 
molde a tomar o valor dhmico do 
LDR maior do que 47K (assim, o 
pino 1 do 4001B s6 flea "baixo" 
i\ noite, inibindo, sob qualquer 
circunstfuicia, o disparo do tem
porizador durante o dia .•. ). A ou
tra entrada do mesmo gate (pino 
2) esni acoplada a um divisor de 
Tensiio, tamb6m, estrutwado com 
mais um resistor de 4 7K e o foto
transfstor interno de um opto
c::oupler TILll 1. •• Enquanto o tal 
foto-transfstor embutido no 
TILl 11 estiver "cortado", o pino 
2 do 4001B "vera" nfvel "alto", 
via resistor de 47K ..• J4 quando o 
foto-transfstor interno do acopla
dor 6tico "ligar", o tal pino 
"vera" nfvel digital "baixo" •.• Se 
(e apenas "se" ..• ) isso ocorrer 
quando o LOR estiver sob relati
va escuridao, se cumpririio todas 
as condi~oes/requisitos para que o 
pino 3 do 4001B v4 a "alto", com 
o que o MONOESTAVEL dispa
ra, iniciando a .. contagem" da sua 
tempo~ao intrfnseca! Para 
acionar ( .. ligar") o foto-transfstor 
interno do TILl 11, 6 preciso que 
um LED, _tamb6m interno, "acen
da", excitando oticamente o tal 
foto-transfstor... A energiz~ao 
desse LED interno 6 obtida dire
tamente pela C.A. presente nos 
tenninais originais da cigarra da 
campainha ( quando esta 6 .. toca
da" .•• ). A C.A. 6 previamente 
.. moderada" pelo resistor de 22K 
x lW (47K x lW, em redes de 
220V), al6m de ter seus semi-ci
clos .. inversos" capados pela pre
sen~a do diodo 1N4004, de modo 
que o LED intrfnseco ao TILl 11 
apenas possa ser .. atingido" pelos 
semi-ciclos de correta polarida
de... Esse ~todo de acoplamen
to, embora aparentemente sofisti
cado, justifica-se pela universali
za~ao, ou seja: pennite que o 
PORTAU seja ligado a qualquer 
tipo de sistema campainha/cigar-
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ra, diretamente, sem problemas e 
sem preocupa¢es de polaridade, 
"terra", etc. AnaliseIDOs, agora, a 
"ponta final" do sistema: a salda 
do MONOESTAVEL (pino l0do. 
4001B) flea, durante a Tempori
~o. "alta" (em repouso ela 
es~ "baixa" ... ). A presen~ do 
l1J.timo gale (pino 4-5-6) consubs
tancia um simples inversor, de 
IDOdo que, estando "alto" o pino 
10, o pino 4 IDOstrara nfvel digital 
"baixo" (e isso apenas ocorre du
rante o penodo do MO
NOEST AVEL ... ). CoIDO a Cor
rente numa sa!da de gale C.MOS 
6 insuficiente para tmbalhos ma.is 
"pesados", intercalaIDOs o 
trans(stor BC558, cuja base (o 
componente 6 de polaridade 
PNP), "negativada" via resistor 
de 4K7, "liga" o dito trans(stor, 
de IDOdo que o rele acoplado ao 
seu circuito de colctor 6 energiza
do, fechando os contatos Ce NA, 
o que equivale a tomar "ligados" 
os contatos fmais de Sa!da (1-1) 
que, por sua vez, comandarao o 
acendimento da(s) lfunpada(s) 
controlada(s)! Uma fonte de ali
men~ao simples, pequena e su
per-convencional, estruturada 
com o transfonnador de fo~ 
(9-0-9V x 250m.A), dois diodos 
(1N4001) e eletrolltico (lOOOu x 
16V) ~ total indepen~ncia 
energ6tica ao circuito, colaboran
do ta.Inb6m para a j4 citada uni
versaliza~o e facili~ na insta
l~iio final. Notem que o rele 
apresenta uma Tensiio de tmbalho 
compatlvel com a da fonte (9V), 
terminais para at6 lOA, e em pa
ralelo com sua bobina, conta com 
a presen~ do diodo 1N4148 (li
gado "ao contr4rio" ... ), para ab
sorver pulsos de Tensao que po
deriam danificar o trans(stor dri
ver (BC558). Tudo, enfim, muito 
simples e direto, inteligentemente 
aproveitado para a mwtima con
fiabilidade ... 

- FIG. 2 - DET ALHES DO OP
TO-COUPI.ER - Como o TILlll 
6 um componente raramente utili
zado nas IDOntagens de APE (em
bora seja comum, de f4cil aqui
si~o ... ), a ilustra~o traz tudo 
''mastigadinho'': aparencia, pina
gem e "radiografia" da ~ ... 

I LISTA DE PECAS I 
• 1 - Circuito Integrado C.MOS 

4001-B 
• 1 - Opto-coupler (acoplador 

6tico) TILlll (parece um 
pequeno Integrado DIL de 
6 "pemas"). 

• 1 - Trans(stor BC.558 ou equi
valente 

• 1 - LDR (Resistor Dependente 
de Luz) 

• 1 - Diodo 1 N4004 OU equiva
lente 

• 2 - Diodos 1 N4001 ou equiva
lentes 

• 1 - Diodo 1N4148 ou equiva-
lente 

• 1 - Resistor 4K7 x l/4W 
• 2 - Resistores 47K x l/4W 
• 1 - Resistor 22K x 1 W (rede 

de 110V) 
• 1 - Resistor 47K x i W (rede 

de 220V) 
• 1 - Resistor 1M5 x l/4W 
• 1 - Capacitor ( eletrolitico) 

IOOu x 16V - VER TEX
TO 

• 1 - Capacitor ( eletroiltico) 
lOOOu x 16V 

• 1 - Re16 com bobina para 9 
VCC e contatos reversfveis 
para I0A ("Metaltex" 
GlRC-9V ou equivalente) 

• 1 - Transformador de f0r9a 

Por fora, parece um "Integradi
nho" DIL, com 6 "pemas" (3 de 
cada lado ... ). Dentro, existem um 
LED infravermelho (acessado pe
lo anodo no pino 1 e pelo catodo 
no pino 2), em confronta~o dire
ta com a "pastilha" de um foto
translstor (sein base), cujo coh::tor 
6 extemamente acessado pelo pi
no 5, e emissor pelo pino 4 ... Os 

CAPSULA VEDADA A LUZ 
r--- ---- - ------1 

1 I I 

I 
I 
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com primmo para 
0-110-220V e ICC'lmdL 
rio (3 fios) para 9-0-9V x 
250m.A 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
especffica para a montagem 
(9,5 X 3,6 CID.) 

• 1 - "Rabicho" curto, completo 
(cabo de fo~ com plugue 
C.A. numa das pontas). 

• 2 - Pares de segmentos de co
netores parafus4veis ti.po 
"Sindal" para as liga¢es 
extemas do PORT AU 

• - Fio e solda para as liga¢es 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a IDOn
tagem. Sao diversos OS 

IDOdelos compatlveis de 
containen padronizados 
existentes no varejo... Es
tabeleccr as dimensoes 
principalmente em ~o 
do transformador de f~ 
utilizado. 

• - Caracteres adesivos, de
calc4veis ou transfedveis 
(tipo "Letraset0

) para mar
c~ao dos acessos extemos 
doPORTAU. 

acopladores 6ticos permitem 
grande isolamento entre o setor de 
comando (acoplado ao LED)'e o 
setor comandado (ligado ao foto
trans(stor), condic;ao que busca
mos na elaborac;ao do projeto do 
PORTAU, por diversas razoes de 
instal~ e universaliz~io, j4 
explicadas ... 

LED : ,, 
INFRA~VERMELHO i ~ t~ : FOTO 

I 
21 

, TRANSISTOR 
I 
,4 

I ' 
L. - - - - - - - -- _j 

6 5 4 

VISTO ~ 
ti~~~ 

I 2 3 
Flg.2 
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- FIG. 3 - LAY OUT DO CIR
CUITO IMPRESSO - Em tama
nho natural (escala 1:1), o padriio 
i;;obrcado da placa ..; visto na figu
ra, em todos os detalhes de ilhas e 
pisras ... Basta ao Leitor/Hobbysta 
reproduzir cuidadosamente o lay 
out e providenciar a conf~iio da 
sua placa, obsetvando, contudo, 
todos os preceitos e cuidados 
exaustivamente mencionados em 
APE... 0 desenho nao ~ comple
xo, nem muito "apertado". facili
tando as "coisas" mesmo para os 
que ainda nio t!m muita pratica 
no "ramo" ... Os pontos que me
recem mais cuidado referem-se 
aos conjuntos de ilhas para os pi-

Fig.3 

Fig.4 

nos do 4001B e para o TILi 11, 
cujas distancias .. entre pemas" 
sio pequenas, induzindo a erros 
ou "curtos" por eventuais falhas 
na corrosio da pel!cula cobrea
da... Terminada a conf~ da 
placa, esta devera ser muito bem 
conferida, sanando-se eventuais 
defeitos antes de se co~ar as 
soldagens ... 

- FIG. 4 - "CHAPEADO" DA 
MONT AGEM - Sem "segredos", 
bastando ao Leitor/Hobbysta a 
"tradicional" dose de aten<;fu), 
principalmente quanto ao posicio
namento dos componentes polari
zados (lntegrado, opto-coupler, 

AOS TERMINAIS 
DOINTERRUPTOR 

LIGEIRAMENTE DA LAMPADA 
ENTUBADO,E DA ENTRADA 
APONTANDO ~ 
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transfstor, diodos e capacitores 
eletrolfticos ... ). Quanto aos resis
tores, cuidado para nao trocar 
sens valores em fun~o das po
sic;oes que ocupam na placa ••• De
talhes e infonnac;oes prati.ca sobre 
pinagens e c6digos de leitura de 
valores, o Leitor sempre encontra 
no TABELAO APE, nas primei
ras pliginas de todo exemplar da 
nossa Revista... 0 rele t:amb6m 
apresenta posic;iio dnica e certa 
para inse~ao dos pinos l placa, 
porem a sua natural "assimetria" 
dos tenninais, na pratica inibe a 
colocac;iio em posic;iio erronea •.. 
Notem (ainda quanto ao rele) que 
se os pinos forem do tipo "gros
so", a f~ao das respectivas 
ilhas devera ser feita em calibre 
compatfvel (as ilhas jii mostram 
wn diametro ma.is avantajado, 
prevenco tal alargamento nos fu
ros, se necesslirio .•• ). Conferir tu
dinho ao final, para s6 entao cor
tar as sobras de "pemas" e tenni
nais, pelo lade cobreado •.. 

- FIG. 5 - CONEXOES EXTER
NAS A PLACA - As ligac;oes e 
componentes "perifc5ricos" t!m 
seu diagrnrna geral na figura. •• 
Observar as ligac;oes do secwxM
rio do trafo, obedecendo ls po
sic;oes marcadas com "9-0-9" ( e 
que exigerr. um "cruzamento" de . 
fios, confonne se ve ... ). As co
nexoes do prim4rio do trafc ao 
"rabicho" estio, na figura, con-

p:,i w 
AOSTERMINAIS{@~S c--L-L I-I~u----------1 
DA "CIGAR RA" @ s 0 I PORT AU I 
(CAM~INHAI C C 9~ I LADO DOS COMPONENTES O I 

Fig.5 
C.A. 
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fom:adas para rede de 110V ... Se 
a Tensao da C.A. local for 220V, 
a conexao ao fio de 110 deveri1 
ser "ignoradz", fazendo a liga9ao 
ao fio de 220 (visto em tracejado, 
no diagrama ... 0 LOR e visto, na 
figura, err: conexao direta a placa, 
porerr, se necess.:kio, nada impede 
que o ccrrponente seja ligado 
atraves de um par de fios finos, 
para mais facilmente acomcdar o 
conjunto na caixa escolhid,, ... 
A TEN<;:Ao 1'I identifica9ao dos 
dois pares de conetores de liga9ao 
aos terminais da cigarra ("C-C") 
e ao interruptor da(s) lfunpada(s) 
controlada(s) - ("1-1"). 

- AG. 6 - DET ALHES DO POSI
CIONAMENTO DO LDR - 0 
"olho" do circuito, atraves do 
qual ele "sabe" se ~ dia ou e noi
te, deve ficar alem de "desimpe
dido", ligeiramente "embutido", 
com o pequeno afastamento suge
rido favorecendo uma certa dire
cionalidade no sensoreamento, 
com o que o LOR ignorar!'i outras 

CAIXA 

fontes de luz que nao a geral, am
bie ntal, fomecida pelo ceu, 
atraves de uma janela tipo vitraux 
( que nao tenha uma veda9ao a 
luz, de madeira, metal, etc.). Na 
posi9ao final de instala9ao do 
PORTAU, e fundamental que o 
LOR, embutido, "olhando" 
atraves do seu furinho estrategi
camente feito na caixa, tenha uma 
"linha de visada" direta ate a tal 
janela (nao e necessmo que a ja
nela esteja muito pr6xima, poden
do situar-se ate a algum metros 
do PORTAU ..• ). 

-AG. 7 - A CAIXA EA INSTA
LA<;:A.O FINAL - 0 acabarnen
to/disposi9ao final do container 
do PORT AU podera se inspirar 
na sugestao apresentada na ilus
tra9ao... Observem o posiciona
mento dos acessos "C-C" e "I-I", 
com os respectivos conetores 
identificados e localizados no to
po da caixa... A safda para o "ra

. bicho" poderi1 ficar na lateral 
oposta da caixa ••• 0 furo (com o 

7J)RO 
PLACA 5 LINHA DE ,. ~ 

~ 
AFASTAMENTO 

r--- ------- .... 
I----------,,,.,> 

VI SADA 
., 

VITRAUX 

"BOTAO" 
DA 

Fig.6 

LOR "semi-embutido", conforme 
Hg. 6) pode ficar na parte frontal 
ou mesmo numa das laterais, de
pendendo da posi9ao pre-escolhi
da para fixa9ao da caixa (em 
fun9ao de "onde" exista, tambem, 
uma janela pr6xima, nas con
di96es indicadas na fig. 6). Ainda 
na fig. 7 vemos o diagrama geral 
de instala9ao, de "casamento" do 
PORTAU com a fia¢o C.A. ji1 
existente (todas as linhas traceja
das referem-se a cabagem/insta
la9ao normal do local, que nao 
precisara ser "mexida" •.• ). Os 
acessos "C-C" vio a ambos os 
terminais da cigarra da campainha 
( os fios que li1 estavam devem 
continuar ligados, para que a ci
garra possa normalmente tocar 
quando o botao da carnpainha for 
acionado ••• ). Os acessos "1-1'' vao 
aos terminais do interruptor que 
normalmente aciona a( s) lfunpa
da(s) da entrada da casa ... 
Tamb6m aqui. os fios que ji esta
vam ligados ao ta1 intemiptor, 
devem hi permanencer, de modo 
que a ilumina~o po!l!la tamMm 
ser acionada "manualmente"', sem 
a interveni!ncia do PORTAU, 
quando isso for descjado... Fi
nalmente. o "rabicho'• vai ligado 
a uma tomada C.A. prdxima ... 
Observe que o local exato de fi
xa9ao da caixa do PO RT AU deve 
ser escolhido a partir de algumas 
condi9oes element.arcs, e de um 
pouco de born senso: deve haver 
uma janela em "linha de visada" 
(para a informac;ao luminosa ao 

FURO DE 
"VISAO" 
DO LDR-- ---o 

CAMr-1~~~- ______________ -~

1
; r; I: _____ -o 

~ ~A 
L- - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -GI 

~------1 
LAMPADA DA: ~..J°' 0:_P __ ------< 

~NTRADA : ~ ~ ~ 
ATE-500w(IIO)' Wcr..J 

OU ' ~ ~ c5 : p 
1000wl220J: ' 

C.A. 
6 f\.r 

I 

.: 
6 

PORTAU 

Fig.7 
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LOR ••• ) e, paralelamente, o rrm
ximo de "economia" na cabagem 
mais "pesada" ("rabicho"), o que 
implica tamMm na proximidade 
relativa de uma tomada de C.A. 
Os fios aos tenninais da cigarra, e 
ao interruptor da lampada podem, 
entiio, ser "puxados" no compri
mento e na disposic;ao que for ne
cessaria, sem problemas ••• 

••••• 
- .. OICAS" E CONSELHOS - A 

estrutura do divisor de Tensao 
formado pelo LOR e pelo resistor 
de 47K esta dimensionada para 
condic;6es m6dias, tanto de sensi
bilidade do foto-sensor, quanto de 
luminosidades ambientes mais 
"comuns" ••• Se for ~onstatada 
sensibilidade excessiva ou redu
zida no sistema, o problema ser:1 
facilmentc ~orrigido pela alte
ra,;ao do valor do dito resistor 
( entre o pino 1 do 4001B e a linha 
do negativo da alimen
tm;ao ... ) , numa faixa que vai de 
lOK a IOOK, fixando-se o valor 
que melhor resultado der ••• 
Tambem dependendo das carac
ter!sticas particulares do o~ 
coupler utilizado (principalmente 
se for um equivalente do reco
mendado TILll 1...), pode tor
nar-se necessaria a altera<;ao do 
valor original do "outro" resistor 
de 47K (entre o pino 2 do 40018 
e o positivo da alimentac;ao ... ), 
tam~m dentro da faixa que vai 
de lOK a lOOK ... Para finalizar, 
qualquer que seja o posiciona
mento final dado ao sistema, deve 
se evitar que o LOR "veja", dire
tamente uma lampada do interior 
ou do exterior da casa ( ~ funda
mental que ele "veja" o c6u, ou a 
luminosidade indireta do dia, "l:1 
fora", e nada mais ... ) de modo 
que o sensor nao possa ser "en
ganado" ... Pode dar um pouco de 
trabalho a eventual "calibrac;ao" 
de condic;oes especiais de funcio
namento, por6m uma vez tudo re
gulado, nunca mais serao necess:1-
rias modificac;oes ou re-ajustes, 
com o sistema funcionando inden
finidamente, sob total seguranc;a e 
confiabilidade ... 

ATENCAO! 
Profissionais, Hobbystas 

e Estudantes 
AGORA FICOU MAIS 

FACIL COMPRARI 

• Ampllllcadores 
• Mlcrolone1 
• Mixer• ... 
• R•dlol 
• Gravadore1 
• R*dlo Grevedore• 
• Rak1 
• Toca Ol1co1 

• Calxn Ampllllcadn 
• Ace116rlo1 para Video-Game• 
• c•p1ule1 e egulhe1 
• ln1trumento1 de Medli;;illo 
• Ellmlnadore1 de pllhH 
• Convereore1 AC-DC 
• Flta1 Virgen• para Video • Som 
• Kita dlvereo1, etc ... 

Rua BarJo de Duprat. 310 Sto Amaro 

Sao Paulo la 300m do Lgo 13 de Maio) 

CEP 04743 Tel 246 1162 

• CURSO PAL-M • CURSO PAL-M • CURSO PAL-M • CURSO • 
~ ~ 
j > 
C • ~ ,---------------------, t 
g APRENDA A CONSERT AR RADIOS TVPB, • 
§ TV A CORES E VIDEO CASSETE. g 
0 ~---------------------' ~ 
• 0 
~ ~ 
~ TUDO NA PRATICA E EM SUA CASA, ~ 
~ COM APOSTILAS E FITAS DE AUDIO, METODO t 
g PROFESSOR EM SUA CASA. • 
§ TODAS AS EXPLICA<;OES DE DEFEITOS, 0 MAIS g 
o MODERNO CURSO DE VIDEO K7 E CAMERAS. ~ 
• 0 
~ ~ 
~ > 
C • 
~ t 
0 • 
~ 0 
~ ~-----~ C 

~ 1 CURSO PAL·M.1 ~ 
~ ~ 

I > 
~ PROFESSORES: NEWTON NOVAES JR. • 
~ HELIO BONAFE ~ 
~ 0 
~ PEyA INFORMA<";OES: CURSO PAL - M, C 
0 RUA DR. ZUQUIM N9 454 SANTANA ~ 
; CEP: 02035 OU PELO TEL (011) 299-4141 ~ 
' ex. POSTAL 12.207- AGENCIA SANTANA > ~ • C I 

~----------------------------'~ • ost:tn:i • w-,vd ost:tn:> • w-,vd ost:tn:i • w-,vd ost:tn:i • 
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• ROBOZINHO TRI-ZOIO 

MIC. 
ELETRETO 

Fig.I 

FANTASTICO BRINOUEDO ELETRONICO ESPECIALMENTE DIRIGI
D9 AO HOBBYST A INICIANTE, MAS QUE AGRADARA A TODOS • 
MESMO ACS "VETERANOS" • PELA SUA SIMPLICIDADE DE MON• 
TAGEM ALIADA A BONITO "EFEITO" FINAL! ELE "ESCUTA" OS 
SONS A SUA VOLTA (FALA, MUSICA, ETC.) E "REAGE", PISCANDO 
SIMULTANEAMENTE SEUS TRES OLHOS LUMINOSOS, COM GRAN· 
DE SENSIBILIDADE E "ATEN<;AO" ... ! A CRIANCADA VAi "BABAR" E 
0 LEITOR NAO TERA A MENOR DIFICULDA DE NA CONSTRUCAO 
DESSA INCRIVEL "COISINHA TECNOLOGICA", DE BAIXISSIMO 
CUSTO! ATE OLAY OUT FINAL DA MONTAGEM JA FOi CUIDADO
SAMENTE ESTUDADO E CALCULADO PARA FACILITAR AO MAXIMO 
0 PROPRIO "ARRANJO VISUAL" DO ROBOZINHO .. .! 

- .. 0 ROBOZINHO TRI-ZOIO" -
Atualmente, no Brasil, proliferam 
os brinquedinhos eletronicos tai
'waneses e coreanos, vendidos por 
af, em qualquer carnelo da vida, a 
baixo pre~o, trazendo fantasticos 
desempenhos que maravilham a 
crian~as e adultos! Todos eles, 
indistintamente, baseados em pe
quenos ( e baratos, pela produ~ao 
em largufssima escala ... ) chips 
dedicados, apresentando manifes
ta<;6es visuais (geralmente via 
LEDs incorporados) e sonoras ( a:. 
traves de "pastilhas" piezo de al
ta eficiencia, alem de eventual 
"sensibilidade" tamhem sonora 
(alguns desses brinqcedos i;odem 
"escutar", usando ta! sensibilida
de como "gatilho" para suas inte
ressantes manifesta~oes ... ). 0 

Hobbysta, principalmente o ini
ciante, fica "taradinho" quando 
ve essas coisas, e "quer porque 
quer" construir algo do genero ... 
Mensalmente chegam a reda~ao 
de APE dezenas e mais dezenas 
de cartas de Leitores, solicitando 
a publica<_;ao de projetos que igua
lem o desempenho/tamanho/inte
resse dessas "tranqueirinhm;" ele
tronicas ... Temos, entretanto, ex
plicado que a completa ausencia 
no nosso mercado, dos tais micro
chips dedicados toma quase im
possfvel reproduzir tais brinque
dinhos, principalmente manlendo 
o pequeno tamanho e o consumo 
irris6rio que eles apresentam ... 
Bern, dissemos af na senten<_;a an
terior, "quase", porque, com al
gum esfor<_;o de Laborat6rio, alia-

do a UIIlD boa dose de criativida
de, as vezes f poss{vel chegar-se 
a versoes bastante aproximadas 
desses brinquedinhos, mantendo 
miniaturiza<_;ao, consumo e inte
resse das manifesta<_;oes tao i::erto 
quanto possfveis dos "originais"! 
E isso, mesmo "abrindo mao" 
(por que nao ha outro jeito ••• ) da 
uWiza\fao de cbipfi especfficos e 
dedicados ! 0 ROBOZINHO 
TRI-ZOIO (ou apenas R1Z, para 
os fntimos ... ) resgata os "projetos 
para inicinnte", ao mesmo tempo 
fl1ceis e interessantes, que sao a 
"marca registrada" de APE, des
de o scu "mi:s,;imt,nto" ... Em sfn
tese, ele estrutura um pegueno 
robo (com a ajuda "f(sica" do 
pr6prio suporte das pilhas que 
alimentam o circuitt'.I) dotado de 
tres "olhos" (que diic, o "nbme", 
engra~ado, simp.itico e ..• caipira 
ao projeto), cada um representado 
por um LED de alto rendimento. 
Um minusculo e sensfvel micro
fone de eletreto, embora situado 
na regiao da "boca" do RTZ, 
funciona na fun<_;ao de "ouvido", 
sentindo os sons ambientes rnais 
fortes (como alguem falando "di
retarnente" ao RTZ, ou musica 
sendo emitida por um sistema de 
som proximo ... ) e "traduzindo" 
ou "respondendo" aos picos da 
sonoridade atraves do acendimen
to dos tres "z6ios"! 0 Hobbysta 
"macaco velho" logo reconhecera 
urna estrutura basica de "luz rft
mica" e - no fundo - o ROBOZI
NHO TRI-ZOIO e isso mesmo, s6 
que trazendo, no seu projeto, mui
tas vantagens e caracterfsticas es
pecfficas: super-compacto, muito 
sensfvel, consumo extra-baixo e -



principalmente - total ausencia de 
ajustes ou calibrac;oes, descompli
cando ao nu1ximo a sua imple
mentai;ao ! Sob silencio (ou na 
au~ncia de sons pr6ximos mais 
fones ... ), o RTZ flea "quieti
nho", com seus ~s "z6ios" apa
gados ( condii;ao em que o consu
mo de energia cai, praticamente, a 
"zero" ... ), mas 6 s6 algu6m falar, 
perto, para que os "olhinhos" bri
lhem, acompanhando nitidamente 
os sons "escutados" pelo RTZ! 
Se o Leitor tiver filhos, sobri
nhos, irmaos men ores ( ou qual
quer outro representante da corja 
de pestinhas da qual todos n6s fi
zemos parte, um dia ••• ), tera, cer
tamente, que montar '"uma p~" de 
RTZs, jli que a meninada ficara 
imediata e in'emediavelmente se
duzida pelo brinquedinho ! 

- FIG. I - 0 CIRCUITO - A sim
plicidade absoluta, junto com o 
mais completo "enxugamento" 
que um circuito pode recebei, sem 
que com isso pc:rca essenciais ca
racterfsticas de funcionamento! 
Tres trans{stores super-comuns, 
tipo BC548 e BC558, estiio dire
tamente acoplados (base a coletor, 
base a ooletor ... ) de modo a pro
mover uma "baita" amplificac;ao, 
pela multiplicai;ao dos seus ga
nhos individuais... Os resistores 
de 3M9 e 47K polarizam pratica
mente todo o conjunto amplifica
dor, pelas posic;oes "estrat6gicas" 
que ocupam no arranjo ... A entra
da t fomecida por um pequenino 
e super-sensfvel microfone de ele
treto (do tipo com 2 terminais), 
polarizado via resistor de 6K8, e 
com o pri.meiro "encaminhamen
to" do sinal feito atrav6s do capa
citor de lOOn ... Observem ainda a 
presenc;a do segundo capacitor, 
tamb6m de 100n, estabelecendo 
uma nftida realimentac;ao (apenas 
para o sinal, nao para as polari
zac;oes de CC. .. ) entre a safda do 
segundo es~gio (coletor do se
gundo BC548/base do BC558 ... ) 
e a entrada geral, de modo a asse
gurar perfeita estabilidade ao con
junto, al6m de pre-determinar a 
sensibilidade geral, situando-a em 
ponto 6timo para a finalidade, 
com o que se elimina completa
mente a necessidade de ajustes, 

MONTAGEM 184- ROBOZINHO TRI-Z610 

trim-pots, etc. 0 coletor do ultimo 
rnnsfstor (EC558) aciona direta
mente a trinca de LEDs, via resis
tor limitador de Corrente de baixo 
valor (lOR), intercalado apenas 
para favorecer ao nu1ximo a dura
bilidade do par de pilhas peque
nas, uma vez que o diferencial de 
Tensao, considerada a queda na
tural atrav6s das junc;oes intemas 
do transfstor chiver, seria com
patfvel at6 com a energizac;ao di
reta dos LEDs... Not.em que, em 
virtude da conexao em paralelo 
dos tres LEDs/"iz;6ios", 6 obri
gat6rio que todos eles sejam iden
ticos entre sf (inclusive na cor ... ), 
para que nao ocormm sensfveis 
desequilfbrios lurninosos nas suas 
manifestac;oes ... Tamb6m conside
rando a baixa potencia de alimen
ta\rao, recomenda-se a utiliza\riio 
de LEDs de alto rendimento (fe
liimente, hoje em dia, pratica
mente todos os LEDs de boa pro
cedencia apresenrnm excelente 
deserr.pcnho na relac;ao Corren
te/Luz .•• ). A alimentac;ao - con
fonne jl1 foi mencionado - ficam 
em apenas 3V, provenientes de 
duas pilhas pequenas, condicio
nadas obrigatoriamente num su
porte tipo "canoa" (semi-fecha
do), que sera utilizada como 
"corpo" do ROBOZINHO, de 
acordo com as sugestoes de lay 
out final a serem vistas no decor
rer do presente artigo... Notem 
ainda que a pr6pria placa de Cir
cuito Impresso teve seu desenho, 
dime nsoes/furac;ao cuidadosamen
te referenciados para a dita su
gestiio de Jay out final, facilitando 
bastante as operac;oes de acaba
mento •.• 

- FIG. 2 - PINAGENS E REPRE
SENT A<;OES DE ALGUNS 

MIC. 
ELETRETO 

~0015 "TOQUINHOS" 

FIO RIGIOO 

(1,5 o 2,0cm) 
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COMPONEN1ES IMPORTAN
TES - 0 microfone de eletreto 
utilizado na montagem, 6 do tipo 
com dois terminais, um "vivo" 
(V) e wr. de "term" (T). A figura 
mostra, nitidamente, a identifi
cac;ao dos tais pontos de ligac;ao 
que - no corpo original da pec;a, 
constituern apenas mas estanha
das bem definidas ••• Para perfeita 
adequac;ao eletro-mecanica do mi
crofone ~ placa, sen1 necessmo 
soldar-se dois "toquinhos" de fio 
rfgido e nu aos terminais de ele
treto, tamc6m conforme indica a 
figura, cada um dos pequenos 
"prolongamentos" devera, m1-
cial.mf:nte, medir cerca de 1,5 a 
2,0 c.n:. (as eventuais "sobras" 
setiio posteriormente cortadas, 
ap6s a soldagem ~ placa ... ). 
Quanto aos LEDs, a ilustrac;ao 
traz sua aparencia, seu sfmbolo e 
tambem a sua representac;ao em 
"chapeado", adotada especifica
mente na descric;ao da presente 
montagem, devendo o Lei
tor/Hobbysta (principalmente o 
novato) notar que o termin_al de 
catodo (K) 6 nitidamente referen
ciado pelo chanfro ou pequeno 
"achatamento" lateral existente 
na base do corpo da pec;a ••• 

- FIG. 3 - LAY our DO CIR
CUITO IMPRESSO ESPECfFI
CO - Sem muito "segredo", j~ 
que trilhas e ilhas sao poucas 
(proporcionais ao pequeno nume- . 
ro de componentes ... ) e dispostas 
com reltiva "folga" •.. Na verda
de, o circuito em sf poderia ser 
implementado sobre uma plaqui
nha medindo 1/3 ou at6 1/4 das 
dimensoes mostradas pelo lay out, 
entretanto, certos aspectos do 
pr6prio arranjo final da montagem 
e do acoplamento eletro-mecanico 

LEDs 

NO 

"CHAPEAOO" 

Fig.2 
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I LIST A DE PECAS I 
• 1 - Transfstor BC558 ou equi

valente (PNP, baixa fre
quencia, baixa potencia, 
bom ganho, de silfcio). 

• 2 - Transfstores BC548 ou 
equivalentes (NPN, baixa 
frequencia, baixa potencia, 
bom ganho, de silfcio) 

• 3 - LEDs identicos ( em tama
nho, fonna e cor), de alto 
rendimento, qualquer cor. 
Recomendamos, pela boa 
resposta e visibilidade, 
LEDs vermelhos, redon
dos, 5 mm. 

• 1 - O1psula de microfone de 
eletreto, do tipo com 2 ter
minais ( sem "rabicho", jl1 
que prolongamentos s6li
dos de terminais deveriio 
ser acrescentados, confor
me fig. 2) 

• 1 - Resistor IOR x l/4W 
• 1 - Resistor 6K8 x l/4W 
• 1 - Resistor 47K x l/4W 
• 1 - Resistor 3M9 x l/4W 
• 2 - Capacitores (disco) 100n 
• 1 - Chave H-H micro (nao ser

'1C "mini", jl1 que o lay out 
da placa foi dimensionado 
especificamente para as 
dimensoes micro), de pre
ferencia com apenas 3 pi-

da placa com o suporte ,de pilhas 
( que funcionara tamMm como 
"suporte ffsico" do R1Z .•. ) re
comendaram esse "alargamen
to" •.. Um ponto IMPORTANTE: 
a exata posi~o do furo de fi
x~ao, que nao pode ter sua loca
liza<;ao alterada, sob pena de nao 
"bater" com os furos jl1 existentes 
no dito suporte de pilhas (vere
mos isso mais adiante ..• ). Enfim: 
procure seguir o mais rogorosa
mente poss{vel a disposi<;ao mos
trada, para que a. montagem final 
fique elegante, e o arranjo com o 
suporte de pilhas, que dara 
"fei<;iio" ao ROBOZINHO, 
tamMm fique coerente e pratico. 

- FIG. 4 - "CHAPEADO" DA 
MONT AGEM - A quantidade de 
pe~s 6 pequena, porem muitos 
dos componentes sao polarizados, 
exigindo posi<;iio unica e certa pa
ra conexao a placa ... E o caso dos 

nos ( e nao os 6 convencio
nais). 

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

• 1 - Suporte para 2 pilhas pe
quenas, obrigatoriamente 
do tipo "canoa" (semi-fe
chado). NAO serve, o lay 
out pre-estabelecido para o 
RTZ, um suporte do tipo 
"aberto" ... 

• - Fio e solda para as li
g~oes ... 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Conjunto parafuso/porca, 
na medida 3/32"·, para fi
xa<;ao da placa ao suporte 
(VER FIGURAS, a fren
te ... ) 

• 2 - Pequenos p6s de borracha, 
de preferencia s6lidos, na 
forma semi-esf~rica 

• 2 - Alfinetes grandes, com ca
b~as pllisticas coloridas 
( encontraveis em papela
rias ... ) 

• - Adesivos fortes (de epoxy 
ou de cianoacrilato), para 
fixa~oes 

transfstores ( cuidado tamMm para 
niio colocar o BC558 no lugar de 
um BC548 ... ), referenciados pelos 
seus lados chatos, dos LEDs (i
dem) e do microfone de eletreto 
(aten<;iio a identifica~o dos ter
minais "vivo" e "terra" ... ). 
Quanto aos resistores, aten<;ao pa
ra que niio ocorram trocas de va
lor quanto as posi<;oes... Mecani
camente, transfstores/resisto
res/capacitores devem ficar bem 
rentes a superffcie da placa (esta ~ 
vista, na figura, pelo seu lado nio 
cobreado ... ). Apenas o microfone 
e os LEDs podem "sobressair" 
um pouco, de modo que suas 
"cabe<;as" se mostrem mais "al
tas" com rela<;iio as demais pe9lli>, 
configurando os "olhos" e a "bo
ca" (ouvido, na realidade ... ) do 
RTZ... Se tudo ficar muito bem 
alinhadinho, nada impedirl1 que o 
acabamento final do R1Z seja do 
tipo "aberto", ficando a pr6pria 

placa totalmente vis{vel, dando 
um "charme tecnol6gico" todo 
especial ao ROBOZINHO ••• ! To
das as conexoes devem ser cuida
dosamente conferidas ao final, pa
ra s6 entiio serem "amputadas" as 
sobras de terminais, pelo lado co
breado .•• Nessa conferencia, veri
ficar umb6m a qualidade e o es
tado de cada ponto de solda, cor
rigindo eventuais falhas ou "cor
rimentos" .•• 

- FIG. 5 - CONEX0ES EXTER
NAS - Jli que o microfone e 
LEDs sao ligados diretamente a 
placa (ver figura anterior), restam 
muito poucas conexoes a serem 
feitas... Uma delas compreende a 
liga<;iio da micro-chave H-H, que 
deve ser precedida de cuidados 
semelhantes aos recomendados 
para c- microfone de eletreto, ou 
seja: a anexm;ao de pequenos pro
longamentos de fio nu e rlgido 
aos terrninais originais, dispostos 
cm Migulo reto com os dito cujos, 
de modo que a tal chavinha possa 
situar-se lateralmente it plnca, 
bc:m junto aos seus pontos de li
ga~ao (codificados como .. CH"). 
Dependendo das reais dimensoes 
do interruptor, e camMm do com
primento ccs seus proprio termi
nais, tres posigoes blisicas podem 
sc:r c:studadas; ou c:la fica sob a 
placa. ou solxe a placa, ou ainda 
em situa~ao nitidamente lateral, 
com seus terminais "entrando" 

Fig.3 

Fig.4 
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PLACA LADO DOS 
COMPONENTES"""',..,.,,.----_ 

~~ 
/ c,~ 

---- ,"COSTAS" DO SUPORTE _________ _, DE PILHAS Fig.S 

sobre a placa, a ela ligados via os 
prolongamentos sugeridos na fi
gura... Em qualquer caso, reco
menda-se que o acoplamento ele
tro-mecanico seja bem frrme, de 
modo que o cursor ("botiio") da 
chavir.ha possa ser confortavel
mente acionado, sem problemas ••• 
As conexoes da alimtnta1:riio 
tam~m exigem alguns cuidados: 
o primeiro deles e cortar curtos os 
fios provenientes do supone de 
pilhas. .. Em seguida, depositando 
provisoriamente a placf. do circui
to sobre as .. costas" do suporte 
(conforme indica a fi.gura ••• ) os 
fios (aten.-;ao h polaridade, codifi
cada pelas cores dos fios) devem 
ter suas pontas (desc-r.capadas) in
troduzidas nos respectivos furos. 
Finaltn{'.t:te, "basculando" a placa 
(d(: me-do a r.o",,mente expor seu 
lado cobreado), efetua-se as sol-

dagens... 0 fundamental e que -
na posi1:riio definitiva ( detalhes m1 
pr6xima figura. .. ) o lado cobreado 
da placa fique solidruio aos "fun
dos" do suporte de pilhas, com 
um "mfnirno comprime,nto" de 
fios interligando os dois m6du
los ... 

- FIG. 6 - FSTRUTURANDO C1 
ROBOZINHO... - Se as coisas 
foram feitas de acordo com as re
comenda1:roes inerentes ~ figuras 
anteriores, nao havera dificulda
des em fixar o conjunto conforme 
sugere a ilustrac;iio ... 0 suporte de 
pilhas tipo "canoa" apresenta, 
nas suas .. costas", dois furos cen
tralizados, dos quais um devera 
"bater" direitinho com a posic;iio 
da furac;iio jii demarcada na placa 
de Impresso (rever fig. 3 ... ). Um 
simples conjunto parafuso/porca 

~~--~--~ 
/ ALFINETES COM 

'It' ( CABE~AS PLASTICAS 

COLORIDAS 

/-- COLAR ( OU SOL DAR I 

AOS ILHOSES DO 

SUPORTE DE PILHAS 

--~ PARAFUSO/ PORCA- -,-
APROVEITANDO 

UM DOS FU ROS 

NAS "COSTAS" DO 

SUPORTE DE PILHAS 

PES DE BORRACHA OU 

TAMPINHAS DE PASTA 

DE DENTE COLADAS Fig.6 
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3/32" serli suficiente, desde que a 
.. ca~a" do parafuso se situe no 
interior do suporte de pilhas ( se 
nessa extremidade ficar a ponta 
do parafuso, com a respectiva 
porca, a protuberancia atrapalhara 
a inserc;ao das pilhas ... ). Como a 
plaquinha e leve ( com relru;iio ao 
peso do suporte jl1 "carregado" 
com as pilhas .•. ) basta um leve 
aperto para "segurar" finnemente 
o conjunto. 0 resto da .. antropo
logia" do RTZ poderli, entiio, ser 
facilmente providenciado com a 
anexru;iio (por colagem com 
epoxy ou cianoacrilato ..• ) dos 
dois pes de borracha i:\ parte infe
rior do conjunto, e pela fixac;iio 
dos dois alfinetes com grandes 
"ca~as" pll1sticas coloridas, fi
xados ou soldados aos pr6prios 
ilhoses metlilicos existentes na 
parte superior do suporte de pi
lhas (os alfinetes constituem as 
"antenas" que todo robo que se 
preza tern •.• ). 

••••• 
- Pronto! E s6 Iigar o ROBOZI

NHO TRI-ZOIO e deixl1-lo sobre 
uma mesa... Sua aparencia engra
c;adinha, um verdadeiro "mini-an
dr6ide" de filme de ficc;iio cientf
fica, logo atraira a atem;iio (prin
cipalmente das crian~as, mas 
tambem com muito "marmanjo" 
olhando de "rabo de olho" .•• ). 
Basta que alguem fale perto dele 
(" Que robozinho boniti
nho ... !") para que seus tres olhos 
imediatamente reajam, piscando 
lampejos de luz que "acompa
nham" o som que ele estl1 ouvin
do ... E a{ que a "coisa pega", li
teralmente, pois as pessoas ficam 
encantadas com o "comportamen
to" do brinquedinho, que pare
cera "inteligente e atento" i:\s 
conversas em tomo dele, ao som 
de musica tocada perto, etc. Su
cesso total e garantido ! 0 diffcil 
sera "fugir" das encomendas, jli 
que todo mundo vai querer um 
(para os mais "chegados" e para 
as crianc;as da casa, pode fazer 
"de grac;a", mas para os 
"bicoes", cobre , que ninguem e 
de ferro e uns "trocados pingan
do" nao sao coisa para se despre
zar, agora e nunca ... )! 
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USANDO UM M60ULO HiBRIOO ESPECfFICO, MAIS "MEIA DUZIA" 
DE COMPONENTES EXTERNOS COMUNS, PODE SER CONSTRufoo 
UM PRECISO REL6GIO DIGITAL COM DISPLAYS A LEDs OE 4 DfGI
TOS (MOOO "24 HORAS" ... ), BONITO, PRATICO E UTIL, OOTADO DE 
DESPERTAOOR QUE PODE SER "ACERTADO" COM RESOLUCAO 
OE MINUTOS ... ! UM CIRCUITO INTELIGENTEMENTE "ENXUGADO", 
QUE "FOGE" AO MAXIMO DA UTIUZACAO DE COMPONENTES PE
RIFERICOS MUITO ESPECIFICOS, CAROS E DIFICEIS OE ENCON
TRAR ... 

OCIRCUITO 

Os Hobbystas nao muito no
vatos jli devem conhecer os famo
sos m6dulos h1bridos para rel6gios 
digitais, da National. produzidos 
sob o "nome de s6rie" MA.. Fo
ram muito populares at6 alguns 
anos atras, jli que facilitavam 
enonnemente a montagem de rel6-
gios precisos e sofisticados, embu
tindo praticamente tudo, em termos 
ci.rcuitais, exigindo extemamente 
apenas alguns controles ma.is um 
transformador (e af 6 que morava a 
dificuldade ••• ) muito especffico, do
tado de dois secundmi.os, um para 
0-8V e outro para 3,6-0-3,6V ... 

Como "passou a moda" des
ses m6dulos, eles ainda podem ser 
encontrados nas lojas, a p~o bas
tante razolivel, notadamente os mo
delos ( compat(veis pino a pino, 
com unica diferern,a na altura dos 
displays ... ) MA 1023 e MA1022 ... 
Tern um "galho", porem: o tal 

transformador espec(fico 6 autenti
ca "mosca branca", dific1limo de 
encontrar! Vai daf que vmios Lei
tores/Hobbystas, em suas cartas ll 
APE, solicitam com frequencia que 
divulguemos um ci.rcuito de apro
veitamento dos citados m6dulos h(
bridos, mas que possa ser imple
mentado sem o uso do transforma
dor "invocado" ... Essa abordagem 
jli foi feita, num CIRCUITIM "da 
vida", meses atras, porem naquela 
ocasiao nao estava inclu(da no ar
ranjo a possibilidade do rel6gio 
funcionar tamMm como desperta-
dor ... 

Corrigindo (a pedidos ••. ) o 
lapso, o presente ESQUEMA traz o 
arranjo simples e total, que pode 
ser centrado em qualquer dos dois 
m6dulos citados (MA 1022 ou 
MA1023 .•. ), utiliza na alimenta<;ao 
um transformador muito comum, 
com sccundmio simples para 9V x 
250 a 350mA e aproveita as poten
cialidades do m6dulo tamMm como 

(SUPER-SIMPLES) 

despertador ... 
Um mero zener (3V6 x lW) 

"derruba" a Tensao nominal do 
transformador, oferecendo-a jli re
duzida As entradas de alirnenta~io 
dos displays. Infelizmente, nessa 
configura1yao simplificada, "sobra" 
muito pouco de Corrente para acio
namento direto de um alto-falante 
de baixa impedfulcia ( quesito blisi
co para o m6dulo atuar tamMm 
como despertador •.. ). "Passamos 
por cima" desse probleminha 
atravls da intercal~o da rede RC 
formada pelo resistor de 4 70R e 
eletrolftico de lOOu, no "caminho" 
da liga~ao do alto-falante... 0 vo
lwne sonoro assim obtido niio 6 
muito forte. por6m perfeitamente 
aceitlivel para os fins a gue se des
tina (como rel6gio de "criado mu
do .. , por exemplo ... ). 

0 cirouito admite vmios con
troles, a maioria deles e;w;;en:ido por 
posh-buttons Normalmente Aber
tos, e um deles atrnv~s de intemIP
tor simples. No armnjo, o m6dulo 
foi programado para "modo 24 ho
ras", ou seja: .. wna hora da tarde" 
surge, no display. como "13:00", e 
assim por diante... As fun1,oes dos 
controles seriio explicadas adian-
te ... 

••••• 
COMPONENTES E MONTAGEM 

Por razoes ma.is do que 6b
vias, o Leitor/Hobbysta deve, ini
cialmente, procurar obter o m6dulo 
h1brido, sendo conveniente (para 
aqueles que residem nas cidades 
maiores ... ) "cac;,ar'' em vmias lojas, 
efetuando uma "concomncia .. 
pr6via, ji que os p~os finais de 
venda despudoradamente (como o 
de todas as mercadorias, alilis, nes
se Pafs de paradoxos ... ). Um cui
dado: certifiquem-se de que o m6-
dulo 6 "zero", jli que existe muita 
"sucata" ci.rculando por af, acraps 
industriais "devolvidos'' ao varejo 
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coisas assim •.• !;'lo esquema (fig. 1) 
apenas estao "citados" e numera
dos os pinos realmente utilizados 
no m6dulo. poxem na fig. 2 teUX>s 
wua visio total da J>C¥a (olhada pe
la face dos displays) com a nume
ra«rao real de todos os seus aces
sos... Sao 28 pontos de liga~ao, 
numerados de 1 a 28, da esquerda 
para a direita... Observem que o 
m6dulo, na verdade, nao apresenta 
pinos de acesso, propriamente, mas 
sim furos/ilhas de impresso, e cali
bre hem modesto, de modo que as 
conexoes soldadas devem, forc;o
samente, ser feitas com cabinho 
isolado hem fino (n!? 22 ou ai-6 n\? 
24 ... ). 

Quanto ao transfonnador, 
desde que apresente pelo menos um 
se.cundmio de 0-9V x 250 a 
3.SOmA, tudo hem, .. Se o trafo tiver 
um secuodmio de 3 fios (9-0-9V), 
basta utilizar apenas a "metade" do 
enrolamento. sem problemas... No 
pritnkio, deverao ser aproveitados 
(para conexao a C.A. local) apenas 
OS fios correspondentes a Tensao 
da iede (l 10 ou 220V). simplifi
cando as "coisas" e eliminando a 
ne.cessidade de chaveamentos que -
com certeza - nunca seriio utiliza
dos ... 

0 alto-falante deve ser do ti
po mini, facilitando a acomoda~ao 
na caixa final... Entretanto, quern 
nao f""izer questao de tamanho no 
coo.miner, poden1 perfeitamente 
usar falantes maiores, com o que 
(preservada a impedancia de 8 
ohms) sen1 obtido um volume sono
ro um pouco mais "reforc;ado" (a 
intensidade sonora do sinal de 
"despertar" nao ~ muito "brava", 
confonne ja foi mencionado ... ). 

Na instal~ao final, sugerimos 
que o Leitor/Hobbysta coloque tu
do numa caixa plastica transparente 
(uma mantegueira, obtida em casa 
de artigos donresticos, a baixo cus
to, servin1 perfeitamente ... ) que po
den1, na f1nali~ao, ser pintada, 
preservando-se contudo uma "jane
la" para a visualiza~ao dos displays 
(basta fazer uma "nmscara" com fi
ta crepe, durante a sugerida pintu
ra ... ). Na traseira do containerpode 
ficar a safda do "rabicho>' ( cordao 
de forc;a com plugue C.A.) e os 4 
controles ( e push-buttons e um in
terruptor simples), devidamente 
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VISTO PELO LAOO DO DISPLAY 

identificados para facilitar as ope
ra~s de ajuste ... 

••••• 
ACERTOS E UTILIZACAO 

0 circuito esta programado 
(pelas lig~s efetuadas aos aces
sos do m6dulo) para funcionamento 
em redes C.A. de 60 Hz, frequen
cia padronizada para o territ6rio 
nacional (desde jii advertimos aos 
"etemos insatisfeitos": NAO HA 
maneira pratica, simples ou barata 
de adaptar o circuito para funcio
namento - por exemplo - sob 12 
vcc ... ). 

Ao ser inicialmente ligada a 
alimenta~io (basta enfiar o plugue 
do "rabicho" na tomada da pare
de ... ), surgira um horario qualquer 
no display, porem com os d!gitos 
piscando a razao de 2 Hz, alteman
do seu "acende-apaga" com os 
dois pontos centrais (que "divi
dem" os dfgitos das "horas" e dos 
"minutos" ... ). Quero quiser "ze
rar" o display (fazer aparecer a in
dic~ao "00:00") pode apertar, si
multaneamente, os controles 
AJ.RAP. (ajuste rapido) e AJ.LEN. 
(ajuste lento), embora isso nao seja, 
normalmente, necessario... Para 
acertar o horario .corrente, basta 
premir inicialmente o botao 
Al.RAP., com o que a contagem 
avan~ara em boa velocidade ... 
Quando estiver "quase chegando" 
ao horario corrente, lihera-se o 
botao Al.RAP., e passa-se a atuar 
sobre o controle Al.LEN. A indi
c~ao avan~ara, entao, mais lenta
mente, facilitando fixar-se o hora
rio de modo conveniente ... Atingi
do o acerto, basta liherar os contro
les que o rel6gio "seguin1", preciso 
e confiavel (sua precisao 6 baseada 
exclusivamente na "ciclagem" da 
rede - 60 Hz, cuja frequencia tern 
uma margem de tolerancia muito 

Fig.I 

estreita, garantindo que o rel6gio 
funcione por muitos meses sem que 
se note nenhum "atraso" ou "a
diantamento" mensuravel ... ) . 

0 intermptor simples controla 
o status do despertador ("aherto", 
o despertador nao opera, "fecha
do" sim. .. ). Um pequeno ponto in
dicador no canto inferior direito do 
display acende quando a fun~ao 
despertador esta ativa ... Para acer
tar a "hora de despertar" (com pre
cisao de minutos ... ), 6 necessario 
premir o botao AC.DES. (acerto de 
despertador), atuando entao, simul
taneamente, sobre os controles 
Al.RAP. e/ou Al.LEN., ai-6 que o 
display mostre o horario desejado 
(por exemplo, para os - raros -
"nao vagabundos", a{ pelas 
"06:00" ou coisa que o valha. .• ). 
Obtido o acerto, liberando-se o 
botao AC .DES., o display voltan1, 
automaticamente, a indicar o hora
rio corrente (porem o de "desper
tar", ficara IDeDlOD7Jldo nas entra
nhas digitais do m6dulo ... ). Lem
brar que - para ocorrer o "toque" 
de despertar, 6 necessruio estar 
"fechado" o interruptor simples 
(LD-DES.), com o acendimento 
"testemunha" do ponto no canto 
inferior direito do display ... 

No dito horario de "levantar 
dorminhoco", o sinal sonoro se 
manifestan1 (um "bip-bip" grave e 
modulado ... ), assim permanecendo 
por 59 minutos, a menos que o in
teressado o silencie. Para tanto, 
basta desligar momentaneamente o 
controle LO.DES. Se o caro Leitor 
pretende, no dia seguinte, ser des
pertado a mesma hora ja programa
da, basta "re-ligar" o tal intermp
tor ( o ponto luminoso correspon
dente, no display, alcaguetan1 a 
condi~ao ativa do despertador, con
forme mencionado ... ). 

Em funcionamento normal, os 
dfgitos de horas e minutos acendem 
firmemente, enquanto que os dois 
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pontos centrais, "separadores", 
piscam h raziio de 2 vezes por se
gundo... Se "faltar for<;a", ainda 
que por breve instante, a contagem 
do tempo ficar~ prejudicada, porem 
para que o usumo nao seja "enga
nado" pelo fato, o m6dulo se en
carrega de avis~-lo: retomando a 
energia, todo o display permane
cera piscando, alertando para a ne
cessidade de ser "re-acertado". 
Notem que - nessa configura<;ao ul-

tra-simples - o rel6gio digital nao 
conta com um sistema de back up 
(bateria para manuten<;ao da conta
gem do Tempo durante o perlodo 
de black out. .. ) e assim, sempre que 
for desligado da tomada ( ou que 
ocorrer uma momentanea falta de 
energia C.A.), o display se pora a 
piscar, avisando ao usumo que 
"precisa ser acertado" ••. 
No mais, corretamente montado e 
operado, trata-se de um rel6gio ex
tremamente confi~vel e duravel, 
podendo operar por anos a fio (co
mo ocorre com um prot6tipo exis
tente em nosso Laborat6rio, "na 
ativa" por mais de 6 anos, sem dar 
"sinal de cansa<;o" ... ). 

COMPRAMOS/VENDEMOS 

APARELHOS-EQUIPAMENTOS-MA
TERIAIS-PARTES PE<;AS E COM
PONENTES ELETRO-ELETRONICOS 
EM GERAL: 

ADQUIRIMOS LOTES DE: INDUS
TRIAS DE PRODUTOS: 

- FORA DE LINHA 
- PRODU<;AO DESCONTINUADA 
- MATERIAL RECICLAVEL 
-OBSOLETOS 

PE<;AS E COMPONENTES ELE
TRO-ELETRONICOS - CAPACITO
RES - RESISTORES - SEMICONDU
TORES E DEMAIS COMPONENTES -
FORA DE USO - DESCONTINUADO. 

ELETRONICA INDUSTRIAL - LINEAR 
- ANAL6GICOS - RADIO - TV - VI
DEO-AUDIO. 

TRATAR Cl SR. BRASIL 
Rua Gal. Os6rio, 157 - CEP 01213 • SP 
Fone: (011) 221-4779 

® METALURGICA 
PAYOLA 

I LAN~AMENTO 
CAIXAS PADRONIZADAS 

PB220/140 
MEDIDAS: FRENTE · 23CM • ALTURA 14CM • PROFUNDIDADE -19CM 

CAIXAS PADRONIZADAS 

PB220/70 
MEDIDAS: FRENTE - 23CM • ALTURA - 7CM • PRDFUNDIDADE - 19CM 

CAIXAS PADRONIZADAS 

PB220/110 
MEDIDAS: FRENTE: 23CM • AL TLIRA 1 DCM • PROFLINDIDADE • 19CM 

EMARK ELETRONICA COMERCIAL LTDA. 
Rua General Osorio, 155/185 - Sao Paulo/SP 

Fones: (011) 221-4 779 I 223-1153 
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• DIMMER COM TUJ (FJ\CIL INSTALAc;Ao) 

LAMP. 
IOOw (110) 
200w(220l 

r-0-: 
4x 

IN4004 
SI/}------.~~ 

6 -'0--- 6 
C.A. 

2K2 

22n 

Fig.I 

CONTROLADOR (ATENUADOR) ELETRONICO PARA A LUMINOSI
DADE DE LAMPADAS INCANDESCENTES, SOB POTENCIA DE ATE 
100W EM 110V OU ATE 200W EM 220V. ATRAVES DE UM SIMPLES 
AJUSTE DE POTENCIOMETRO, QUALQUER "GRAU" DE LUMINOSI· 
DADE (ENTRE "ZERO" E "TUDO" ... ) PODER.A SER OBTIDO, COM 
CONFORTO E SEGURANCA •.. IDEAL PARA QUARTOS DE CRIANc;A, 
AMBIENTE ONDE SE ASSISTE TV, ETC ... A INSTALAc;AO SUPER· 
SIMPLES E O PONTO PRINCIPAL DO CIRCUITO, J.A QUE BASTA 
"SUBSTITUIR", DIRETAMENTE, SEM NENHUMA FIACAO EXTRA, 0 
INTERRUPTOR NORMAL QUE ORIGINALMENTE CONTROLAVA A 
LAMPADA! 

OCIRCUITO 

Para o Hobbysta que jci co
nhece a estrutura circuital Msica 
dos dimmers convencionais a 
TRIAC, a organizac;ao do circuito 
( esquema na fig. 1) pode parecer 
um pouco mais complexa. Entretan
to, a configurac;ao apresenta uma 
s6rie de vantagens: na estrutura de 
controle de fase normalmente utili
zada para chavear os TRIACs em 
"fatias" definidas dos semi-ciclos 
da CA, o potenciometro de controle 
faz parte intrlnseca da rede RC de 
.. faseamento", estando submetido a 
alta Tensao C.A. com o que, mais 
cedo ou mais tarde ( quase sempre 
"mais cedo" .•. ) ocorrem problemas 
de contato entre cursor e pista do 
dito cujo, com faiscamentos e .. fri_ 
turas" que nao s6 levam a inutili
zac;ao do componente, como 

tamb6m inibem a desejada "ma
ciez" na atuac;ao do atenuador. 1, 
no controle por TUJ (Trans!stor 
Unijunc;ao), temos um gerador de 
pulsos centrado no 2N2646, traba
lhando em modo sincronico com a 
pr6pria frequencia da rede C.A., 
porem energizado sob baixa Tensao 
e baixa Potencia ( o resistor de 4K7 
ou lOK x lOW mais o 7.ener de 9Vl 
x 1 W se encarregam desse "rebai
xamento" ... ), com o que a pr6pria 
integridade dos componentes 6 for
temente protegida, aumentando a 
durabilidade do conjunto, e contri
buindo para uma atenuac;ao "ma
cia" e progressiva, sem "saltos" 
gerados por problemas de contatos 
resistivos, essas coisas .•. 0 TUJ 6 
"carregado" em seus terminais B 1 
e B2 por resistores de 1 OOR, esta
belecendo-se no resistor anexo 
a B 1 os pulsos de controle, entre-

gues ao terminal de gate (G) de um 
SCR. A "posi~o" dos pulsos den
tro de cada semi-ciclo da C.A. t 
determinada pela rede RC anexada 
ao terminal de ~ (E) do 
2N2646, e fonnada pelo resistor fi
xo/limitador de 2K2, potenciometro 
de controle de 470K (lin.) e capaci
tor de poli~ster de 22n ..• 

Notem que usamos um SCR 
(e nao um TRIAC ... ) porque a pr6-
pria Pot.encia dos pulsos 6 reduzi
da, proveniente de um bloco que 
opera sob Tensao muito moderada 
e Corrente severamente limitada ... 
Um SCR apresenta uma sensibili
dade de gale muito w.aior do que a 
mostrada por um TRIAC, adequan
do-se, entiio, perfeitamente ll 
func;ao ... Como o SCR ~ um inter
ruptor controlado de "meia onda" 
(jci que, quando . "ligado", opera 
como simples diodo, bloqueando a 
passagem da energia nos semi-d
clos "inversos" da C.A.) e preten
demos uma atua~ao cm "'onda 
completa" (nao prejudicando a 
Po~ncia final entregue h lampada 
controlada), a energia ~ entregue ao 
conjunto atrav~s de uma ponte de 
diodos (4 x 1N4004), d~ modo que 
o filamento da lAmpada pode rece
ber Corrente tanto na "'ida" quanta 
na "vinda" da C.A. Observem que 
nessa configurac;ao, a Corrente to
tal dispon!vel · para a carga (lfunpa
da) 6 automaticamente limitada pe
los parfunetros dos diodos da ponte, 
antes de considerarmos a real capa
cidade de Corrente do pr6prio SCR 
(no caso, um TIC106D, para 400V 
x 5A). Estamos usando diodos para 
IA mrucimos, com o que a Pot.encia 
final entregue h lfunpada nao deve 
ultrapassar IOOW em llOV ou 
200W em 220V ... Notem, entretan
to, que basta substituir os 4 diodos 
da ponte por unidades capazes de 
manejar mais Corrente (digamos, 4 
ou SA. •• ) para diretamente aumen
tannos a Po~ncia final manejcivel 
pela carga (lfunpadas), a~ o "teto" 
de 500W em 110V ou 1000W em 
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220V. Nesse caso, porem recomen
da-se dotar o SCR do conveniente 
dissipador (niio necessmi.o nos 
parametros indicados no esquema 
da fig, 1). 

Um pontoimportante e que o 
sistema funciona literalmente em 
s6r:ie com a carga (lampada), com 
rela~ao i\ alimenta~ao C.A. Com is
so, o circuito fica exatamente "no 
lugar'' do convencional interruptor 
que controlaria o acendimento da 
Iampada... Isso facilita muito a ins
tala~iio final, j~ que nao e preciso 
instalar-se uma )Ampada especffica 
"para ser controlada", podendo o 
recurso ser adicionado a qualquer 
lampada j:i instalada no local ( des
de que sua Potencia esteja dentro 
dos parimetros do DIMMER. .• ). 

Finalizando a aniUise do cir
cuito, observem que o funciona
mento em 11 O ou 220V dependera 
unicamente do dimensionamento do 
valor ohmico do resistor de 10W: 
4K7 pa.ra redes de 110V ou lOK 
para redes de 220V ... 

••••• 
COMPON~NTES E MONTAGEM 

0 primeim passo ~ conhecer a 
pinagem dos principais componen
tes (SCR e TUJ), mostrada na fig. 
2, onde o TIC 106D e o 2N2646 
siio vistos em ap~ncia, sfmbolo e 
identifica~ao de "pemas". 

Para que o uso e a instala~ao 
sejam bastante praticos, convem 
que o circuito, em sua fomta final, 
"caiba" numa caixinha convencio
nal de interruptor de parede, cujas 
dimensoes internas, portanto, bali
zarao o pr6prio tamanho final da 

montagem... Dessa fonna, e reco
mend:ivel construir-se a "coisa" 
mun substrato de Circuito Impres
so, levando em considera~iio, du- · 
rante a crias:ao do respectivo lay 
out, que os percursos de alta Cor
rente e alta Po~ncia (liga~oes aos 
pontos S-S, ponte de diodos e ter
minais de anodo e catodo do SCR) 
devem ser elaborados con: pistas 
cobreadas mais largas (5 mm ou 
mais) para que nao ocorra o seu 
"descolamento" por sobreaqueci
mento... As demais pistas podem 
ter a largura padrao (1 mm). 

Na montagetn (e tambem na 
instalas:ao final. •• ) todos os cuida
dos deveriio ser direcionados no 
sentido de prevenir ••curtos", con
tatos indevidos, etc. Convem reco
brir toda a face cobreada do irn
presso, ap6s o rermino das solda
gens, com fita isolante, verificando 
tamMm, pelo lado dos con:ponen
tes, se tenninais nao estao (indevi
damente ••• ) se tocando... Se o lay 
out do Impresso for cuidadosamen
te estudado, o potenciometro po
dera ficar incorporado ao proprio 
centro da placa do circuito, dando 
solidez e estabilidade mecanica ao 
conjunto, facilitando, inclusive, a 
instala~iio final numa caixinha "de 
parede", convencional para inter
ruptor (t.unanho 4 x 2 ou 4 x 4, 
como dizem os eletricistas ••• ), de 
modo que o eixo do tal potencio
metro, com o respectivo knob, se 
projete centralmente ao espelho 
frontal... Os pontos de liga~ao i\ 
C.A.flampada (S-S, no esquema da 
fig. l) podem ser estabelecidos com 
segmentos de conetores parafusi
veis (tipo "Sindal"), para maior 
conforto e seguran~a. •• 

81 

Fig.2 

INSTALACAO 

Como ocorre em todo e qual
quer dispositivo que deva trabalhar 
sob a C.A. domiciliar, 110 ou 
220V, certos cuidados 16gicos de
vem ser preservados: desligar a 
.. chave geral", 1~ no "medidor de 
for~a", anms de promover o aco
plamento do dispositivo i\ fi~iio 
local, atentar para os perfeitos iso
lame ntos de todas as partes meWi
cas expostas, etc. S6 depois de tu
do conferido e rigorosamente ob
servado, e que se pode novamente 
ligar a energia C.A. do local. 

Uma solu~o imediata e prati
ca e - corr.o j~ foi dito - simples
mente substituir o interruptor que 
originalmente controlava a lfunpa
da: retira-se o espelho, remove-se o 
interruptor, instala-se na caixinha o 
circuito do DINtMER (agora com 
novo espelho, capaz de conter o 
potenciometro em si~ao cen
tral. •. ), liga-se os pontos S-S aos 
fios que originalmente iam ao dito 
interruptor, isola-se e confere-se 
tudinho e fecha-se novamente a 
caixa corn os parafusos do espe
lho .•. Oaf~ s6 experimentar, avan
i;ando e recuando o knob do poten
cidmetro i\s condi<t5es extremas do 
seu giro, verificando a aten~ao 
tambem ao longo de todo o arco 
disponfvel para os ajustes ••• 

Se niio puderem ser obtidas as 
condi~oes extrema.s de luminosida
de ("zero numa ponta" e .. tudo na 
outra" ••• ), pequenas modific~s 
de valor podem ser experimentadas 
no resistor fixo original de 2K2 (fi
car, nessas eventuais experiencias, 
entre 1K5 e 4K7) e/ou no capacitor 
de 22n (entre 10n e 47n), auS que a 
gama de atenu~o fique tao ampla 
e completa quanto possfvel. •• 

Quern tiver usado urr.. poten
ciometro dotado de chave interrup
tora incorporada, podera intercalar 
tal chave no percurso eletrico entre 
a linha de C.A. (ou a lfunpada) e 
um dos pontos S do circuito, com o 
que, com o tal potenciometro todo 
girado para a esquerda, sera obtido 
o "clique" que desliga toda a ener
gia aplicada ao conjunto, obtendo 
um seguro "zeramento" da energia 
quiescente (embora o consumo com 
ajuste para luminosidade .. zero" 
seja de apenas de alguns "ciscos" 
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de Watt ... ). 
••••• Algumas recomenda<,oes fi-

nais: usar, obrigatoriamente, um 
potenciometro dotado de eixo pl~
tico (e knob tamb6m pl~tico), por 
razoes de seguran<,a. Outra coisa: o 
sistema niio operara perfeitamente 
na atenua<,ao controlada da lumino
sidade de rnmpadas fluorescentes ••. 
E obrigat6rio que a carga seja do 
tipo resistivo, caso das Iampadas de 
filamento, comuns... A prop6sito, 
falando em "carga resistiva", o cir
cuito pode, perfeitarnente, ser usa
do como controlador progressivo 
de calor, em sistemas cujo aqueci
mento seja emanado de uma w
sistencia qualquer ( desde que - e 
isso ~ importante. •. - a "wattagem" 
esteja dentro dos lunites indicados 
para o circuito ... ). Aquecedores de 
aqumos, por exemplo, se prestam 
"direitinho" ao controle pelo nossc 
DIMMER! 

••••• 

MUlllMURO ICH IK I HU 
SENSl&IUDADI:: 2K OHM IVDC : VACJ 

VOLT DC: 2.5; IQ 150 : 500 1 I0OOV 
VOLT AC: IQ i 50 : 500V 

COHENU AC: 500µ , \Om 2'.>0mA 
RESISTENCIA: O 05MOHM(xl01xlK) 

DfCIIIEIS: . IOdB a,e , 56d8 

DIME NS Of 5: 100 x 65 x 32 mm 

Pl!SO: 150 gramas 

ll'IECISAO: · 3'1 do F f em DC 

(a 23° • 5°C) • 4 % rlo f f Pm AC 

· 3'¾. 0oC A 1•m l1f~1s•1NC IA 

EMARK ELETR NICA COMERCIAL L TOA. 
Rua Genoral Osorio, I 55/185 

TEL. (0t I) 221-4779 · 223-1153 
FAX (0t I) 222·3145 
TELEX (01 t) 22616 · EMRK - BR 

ESPECIAL 

KIT 
CAMARA DE ECO 
E REVERBERACAO 

ELETRONICA 
• CAMARA DE ECO E REVER

BERACAO ELETRONICA 
Super-Especial, com lntegra
dos especificos BBD (dotada 
de controles de DELA V, FEED 
BACK, MIXER, etc.) admitindo 
varias adapta~oes em sistemas 
de audio domesticos, musicais 
ou profissionais! Fantasticos 
efeitos em modulo versatil, de 
tacil instala~ao (p/Hobbystas 
avan~ados) ....... 75.260,00 

SO ATENDEMOS COM PAGAMENTO 
ANTECIPADO ATRAVES DE VALE 
POST AL PARA AGENCIA CENTRAL -
SP OU CHEQUE NOMINAL A EMARK 
ELETRONICA COMERCIAL L TOA. 
CAIXA POSTAL N'.! 59.112 - CEP 
02099 - SAO PAULO - SP + Cr$ 
15.000,00 PARA DESPESA DO COR
REIO. ... ------ • I Nome I 
I I 
I Endere(:o I 
I CEP I 
I C,dade Estado'"'-- I --------· 

PACOTE ECONOMICO 

PACOTE N!? t 
RESISTORES 240 Pf;S 

(10 DE CADA) 
10R 220R 2K2 100K 1M 

22R 470R 4K7 220K 2M 
33R 680ft 10K 330K 4M7 
47R 1K 22K 470K 10M 
100R 1K2 47K 680K 

PRECO . .. .. . .• •••• Cr115.000,00 
PACOTEN2 2 

CAPACITOR CERAMICO DISCO 
(10 PECAS DE CADA) 

10Pf 82PF 470PF 22K 
22Pf lOOPF 1K 47K 
47PF 220Pf 10K 100K 

PRECO •... . .......• 20.120,00 

PACOTEN!: 3 

CAPACITORES ELETROLITICOS 
(5 PECAS DE CADA) 

lUF X 50 10 I 16 100 X 16 
2,2150 22x16 220116 
4,7140 '7116 47Dx16 

1000 I 16 
PREGD . . ... ••••••.. 42.580,00 

PACOTEN24 

DIODOS E LEDS 
10 - 1N4148 I 10 • LEDS VERMELHOfiMM 
5 - lN,.004 5 • LEDS AMARELO 5MM 
5 · 1 N4007 5 • LEDS VERDE 5MM 

PREGD . .. ... .....•• 11.880100 
PACOTE N~ 5 

LEDS 
10 • LEDS VERMELHO 3MM 

5 - LEDS VERDE 3MM 
5 · LEOS AMAREL0 3MM 
5 · RETANGULAR VEAMELHO 
S · RETANGULAR VERDE 
5 · RETANGULAR AMAREL0 

PREC0 ...•......... 18.810,00 

PACOTE N!?6 

TRANS(STORES 
10 - BC 548 I 5 - TIP 31 I 2 · TIP 41 
10 - BC 558 5 - TIP 32 2 • TIP 42 

PREl;O ............ . 33.280,00 
PACOTE N!:7 

CIRCUITO INTEGRADO 
2 · Cl 555 I 1 - CD4049 
2 - Cl741 1 - CD4066 
2 - CD4001 1 • CD4093 
2 - CD4111l 1 - C04511 

PRECO . . , .•.. . ...... 23.i10,0{) 
• Pacole n~ ................. .. .. crs .. . 
• + despesa de correio .. .. . Cr': 15.000,00 

• Pre<;o Total. ... . ... .. . ... ..... CrS . ...... . 

E s6 com pagament> antecipado com cheque 
nominal OU vale postal pdrd a Agmcia Cenwal 
em favor de Emark Eletr6nis1 Cornercial Lida. 
Rua General Osorio, 185 - CE:P 012!3 - Sao 
Paulo - SP 
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• MEDIDOR DE ANGULO DE FECHAMENTO P/PLATINADOS 

+12v 
470.u 
16v+ 

IK 

M 
+ 8K2 

p 

PLATINAOO @ 
6V2 
0,5W 

M= f O~;iA i 
500JIA Fig.I 

VALIOSO ANALISADOR DO FUNCIONAMENTO ELETRO-MECANICO 
DE PARTES IMPORTANTES DO SISTEMA DE IGNICAO DE VEiCULOS 
AUTOMOTORES! DETERMINA COM BOA PRECISAO O "TEMPO" DE 
FECHAMENTO REAL DOS PLATINADOS AO LONGO DE CADA GIRO 
COMPLETO DO SEU EIXO/RESSAL TO ACIONADOR, POSSIBILITAN· 
DO AJUSTES E OTIMIZACOES NO CHAMADO "PONTO" DE IGNICAO 
E PROPORCIONANDO MELHORAR SENSIVELMENTE O PR6PRIO 
FUNCIONAMENTO DO MOTOR! TAMBEM INDICA, COM CLAREZA, SE 
0 CHAMADO "ANGULO DE CALAGEM" ESTA EXCESSIVO OU INSU
FICIENTE, SE O PLATINADO PRECISA SER REGULADO OU MESMO 
SUBSTITUiDO! IDEAL PARA QUEM GOSTA DE "MEXER" (COM SE
RIEDADE ... ) NO PR6PRIO VEiCULO, E IMPRESCINDiVEL PARA PRO· 
FISSIONAIS DE OACINA! FACIL DE CONSTRUIR, CALIBRAR E UTll~I
ZAR ... 

OCIRCUITO 

Ao longo de cada giro com
pleto (360°, portanto ... ) do eixo de 
acionamento do platinado do siste
ma de igni~o de um ve{culo ener
gizado por motor a explosiio (con
vencional. •• ), os contatos do dito 
platinado, pressionados por um res
salto existente no tal eixo, devem -
idealmente - fechar-se durante uma 
determinada "fatia angular", co
nhecida pelos trenicos como ''an
gulo de calagem" ou "angulo de 
fechamento", representando geral
mente cerca de 25° a 35q (manuais 
trenicos dos ve{culos e sistemas 
especfficos costumam indicar com 
precisao tal fator). 

Como o platinado 6 a "mae" 
de toda a sequencia de eventos que 
leva A combustao sincronizada da 
gasolina (ou !!cool) nos cilindros, 
do seu perfeito funcionamento de-

pende todo o rendimento do enge
nho .•• Um angulo excessivo ou in
suficiente de fechamento do plati
nado desloca o "momento" ("pon
to") requerido para o "faiscamen
to" das velas, gerando perda de 
fo~a, mau aproveitamento do 
combustlvel, carboniza<;iio intema 
nos cilindros, desgaste prematuro 
da bateria... Enfim: um "monte" de 
problemas, nascidos unicamente do 
mau ajuste desse "interruptorzi
nho" (o platinado nao 6 mais do 
que uma pequena chave el6trica . 
mecanicamente controlada pelo 
proprio giro do motor ••• ). 

Assim, qualquer profissional 
da l1rea sabe da enonne importancia 
e validade de um born analisador 
do tal "angulo de fechamento", pa
ra a perfeita "afina<;ao" de um mo
tor, ou mesmo para detenninar se e 
quando um platinado deve - sim
plesmente - ser substitu{do! Exis-

tern, 6 claro, equipamentos profis
sionais capazes de tal anllli.se, 
porem sao grandes, caros, even
tualmente fora do alcance financei
ro dos meros "mecanicos de fim de 
semana", ou mesmo de pequenas 
oficinas... 0 presente MEDIDOR 
DE ANGULO DE FECHAMEN
TO vem para "quebrar esse galho", 
atrav6s de um circuitinho de baixls
simo custo, montagem, calibra<;ao e 
utiliza<;ao simpllssimas ( o esquema 
esui na fig. 1 ••• ) ! 

Na verdade, os "fechamen
tos" do platinado podem ser inter
pretados, eletricamente, como pul
sos de Tensao... Assim, aplicando 
um simples galvanometro ("cor
rentf'metro" de bobina m6vel) A 
salda (terminal "vivo") do dito pla
tinado, devidamente protegido con
tra "excessos" (pelo diodo 
1N4004, zener de 6V2 e resistores 
de IK e 8K2), a mera in6rcia 
mecAnica do sistema de mola/pon
teiro, etc. do instrumento propor
cionara uma deflexao angular no 
seu mostrador, proporcional A lar
gura dos ditos pulsos (que equiva
le, diretamente ao "angulo de fe
chamento" ... ). Para que em regimes 
de rota<;ao baixos o ponteiro do 
galvanometro nao entre em "fibri
la<;ao", um capacitor eletrolitico de 
born valor (470u), paralelado ao 
instrumento, "alisa" previamente 
os sinais, ajudando a interpreta<;ao 
anal6gica feita pelo galvandmetro ••• 
Finalmente, para "dosar" com pre
cisao as grandezas entregues ao mi
croamperlmetro para medi<;ao, um 
trim-pot de 330R esui bem parale
lado ao instrumento, proporcionan
do f:kil e pratica maneira de cali
brar o conjunto! 

Notem que galvanometros 
com alcances originais de 1 OOuA 
at6 500uA podem, tranquilamente, 
ser utilizados no circuito ••. Se por
ventura com o resistor de 8K2 (in
dicado no esquema por um astens
co dentro de um pequeno c:frculo ••• ) 
nao for poss{vel obter a necessma 
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margem de calibrac;iio ( detalhes 
mais adiante ••• ), basta reduzir expe
rimentalmente o valor do tal resis
tor (ate um limite 1K5 ••• ), de modo 
que a gama de atu~ao do trim-pot 
se tome conveniente ... 

As lig~oes ao sistema eltStri
co do vefculo sao poucas e simples: 
uma aos 12V positivos, uma A 
"massa" ou chassis (negativo) e 
uma ao "vivo" do platinado (ponto 
P, no esquema .•• ). 

••••• 
COMPONENTES E MONTAGEM 

Todas as pec;as do circuito 
sao de presenc;a corrente nos vare
jistas, sem problemas de aqui
sic;ao... Quanto ao galvandmetro 
(pec;a mais cara do conjunto ... ), a 
boa gama de alcance permitida pos
sibilitara ate o "aproveitamento" 
de VUs ou instrumentos de prec;o 
menos "salgado" ••• Ainda falando 
do instrumento (microamperfme
tro), se a aplic~ao desejada for do 
tipo "doniestico", ou mesmo para 
instalac;ao direta no proprio painel 
do ve(culo, convt5m usar um mode
lo pequeno - eventualmente ate um 
simples VU do tipo "horizontal" 
(ver primeiro item da fig. 2). J4 
aplic~oes "de oficina" serao bene
ficiadas com um galvanometro de 
mostrador mais amplo, quadrado ou 
redondo, que permita boa visuali
z~ao mesmo nao muito "de per
to" ••• (ver o segundo item da fig. 
2). 

Sao tao poucos os componen
tes que - na pmtica - nem mesmo se 
tornara necessmio um "substrato" 
mecanico para a montagem, poden

.- do as pec;as serem simplesmente 
soldadas terminal a terminal, fican
do assim "auto-sustentadas" ••• En
tretanto, quern quiser dar uma es
trutura ma.is "profissional" ao apa
relho, podem implement4-lo sobre 
uma pequena "ponte" de termi
nais ••• 

••••• 
0 ANGULO DE FECHAMENTO 

"IDEAL" - A CALIBRACAO 

O "dngulo de calagem" ideal 
no mostrador do instrumento, se-

PARA O CARRO 

/ ~ ..... --.v 
INSUFlCIENTE \ EXCDSIW (REGULAR) 

( RHUUR OU TROCAR l 

ZONA 00 
ANGULO IDEAL 

Fig.2 

gundo OS engenheiros da ma, ~ 
dado pela seguinte formula: 

IM (~on I 
Onde: M t5 a Corrente de deflexao 
mrucima do medi.dor, X 6 o "Angu
lo" (em graus) recomendado pelo 
Manual do ve{culo/motor, Y 6 o 
ndmero de cilindros do motor e, fi
nalmente, "360" corresJX)nde ~ 

quantidade de graus do giro com
pleto do eixo acionador do platina
do ••• 

Atravt5s dessa . f6rmula 6 
possfvel achar a exata deflexao do 
medidor utilizado, corresJX)ndente A 
indicac;ao do "dngulo ideal" (serve 
tarnb6m para calibrar - passo a pas
so - a escala do galvanometro dire
tamente em "graus de dngulo" ••• ). 
COJOO existe uma' natural tolerdncia 
eltStrico/mecanica na func;ao do pla
tinado, convt5m, para demarcar a 
"ru-ea ideal" no mostrador do gal
yanometro, efetuar os cAfculos 
tamMm com o "dngulo ideal" (fa
tor X, na f6rmula .•. ) defasado em 
+ 1 ° e -1 ° ... Exemplo: se o "dngulo 
ideal" for de 30°, efetua-se tam~m 
os cAfculos para X = 29° e para Y 
= 31 °, delimitando-se entao um es
treito e definido arco de deflexiio 
"ideal" a ser demarcado na escala 
do galvanometro (ver primeiro item 
da fig. 2). 

S6 para "confirmar", vamos a 
um cAfculo/exemplo, baseado no 
uso de um galvanometro com al-

PARA A OFICINA 

cance de 1 OOuA, vefculo de 4 ci
lindros e "angulo ideal" (segundo 
o Manual do vefculo) de 30°-. Ode
senvolvimento da f6rmula ficaria 
assitn: 

100 (~) 360 

&sa simples senten~a Wiltcmiti~a 
resulta em "33,33'', que 6 justa
mentc o "ponto", em micro~ 
res, de deflexio .. ideal" do pontci
ro no mostrador do galvandmetro 
utilizado. E, ponanto, esse "JX)nto 
angular" que deve ser destacado na 
escala, confonne sugcre a fig. 2 ... 

Notem, por6m, quc cssa de
marca~ao do .. ingulo ideal" nao 
constitui a propria calib~iio elt
trica do instrumento ! &ta deve ser 
feita da seguinte maneira: 

- Com o motor desligado, porem 
com o sistema el6trico do ve(culo 
energizado, desconeta-se a bobina 
de ignic;iio ( apenas para a cali
brac;iio, devendo posterionnente, 
ser religada ..• ). 

- Retira-se o cabo central do distri
buidor (para invalidar, momenta
neamente o percurso de alta
Tensiio, que nao . tern "nada a 
ver", diretamente, com a cali
brac;ao pretendida ... ). 

- Gira-se o volante do 1D>tor com a 
mao, at6 que ocorra o fe.chamento 
do platinado. 

- Atua-se sobre o trim-pot do ME
DIDOR DE ANGULO, inicial-
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mente fazendo com que o pontei
ro do galvanometro situe-se um 
pouco .. antes" do fim de escala ••• 

- Em seguida, lentamente, o trim
pot deve ser ajustado em sentido 
contrario, parando o ajuste exa
tamentc no ponto em que o pon
teiro atinge o fim da escaia ( de
flexao nraxima, pior exemplo: 
lOOuA, num galvanometro com 
esse alcance ... ). 

- Pronto! Nada mais precisara ser 
feito, em termos de calibra<;iio. 

Num metodo de indica<;ao 
mais simples e direto, como no 
primeiro caso da fig. 2, pode ser 
mantida a marca~ao original da es
cala do instrumento, acrescentan
do-se apenas a demarca~o da "zo
na de augulo ideal", confonne 
mostra a figura ... J:i para utilizagao 
profissional, em oficina, convem 
(com o auxflio da f6rmula ja da
da •.• ), estabel~er marca,;oes "con
vertidas" em graus hor:irios, calcu
ladas - por exemplo, dei;rJe "zero" 
ate 80 ou 90 graus ••• 

Prepare,se para um futuro molhor, 
vstudando na mais experiente e traditional e5cola 
por correspondencia do Brasil. 

· O Monrtor e a primeira escola par correspondencia do Brasil. '" 
Gonhecida por sua seriedade, capacidade e experiencia, desenvol- I 
veu ao longo dos anostecnicas de ensino adequadas ao estudante ti 
brasileiro e que se consolidaram no metodo Aprenda Fazendo, 
Teoria e pratica proporcionam ao aluno um aprendizado s61ido, 
tornando-o capaz de enfrentar os desafios que se apresentam ao 
profissional dessa area. Nosso curso de Eletronica, Radio, Audio e 
Televisao e apresentado em li\)Ses simples e bastante ilustradas, 
permrtindo ao aluno aprender progressivamente todos os concertos 
lormulados no curso. Complemen/ando a pa rte teorica, voce podera 
realizar interessantes montagens praticas com esquemas bem da
ros e pormenorizados que resultam na montagem do RADIOGRAM
MESTRE, como mostra a foto. 

A Eletr6nica e o futuro. Prepare-seJ 

COMPARE: 0 melhorensinamento,os materiais maisadequa
dos e mensalidades ao seu alcance. Envie seu cupom ou escreva 
hoje mesmo. Se preferirvenha nosvisrtar: Rua dosTimbiras, 263das 
8 as 18 hs. Aos sabados, das Bas 12 hs. Telefone (011) 220-7 422. ;,, 

Uma interessante sugestao pa
ra tomar ainda mais versatil e com
pleto o aparelho, em uso "oficial", 
sera dotar o circuito b:isico de mais 
de um trim-pot, calibrando cada um 
- individualmente - para detennina
do m1mero de cilindros (uma chave, 
rotativa ou deslizante, no painel do 
aparelho, permitindc "escolher" a 
calibra<;ao momentaneamente re
querida para analise). Outra "safda 
profissional" e (com urn pouco de 
trabalho ..• ) estabelecer calculos e 
marca<;oes para motores de - por 
exemplo - 4 e 6 cilindros, ao longo 
do arco da escala do galvandme
tro .•• Com isso, a mesma escala tern 
"duas leituras", bastando ao usua
rio interpretar no momento da ana
lise, aque1a correspondente ao nu
mero de cilindros do motor em 
questlio ... 

••••• 
Enfim, embora simples, fun

cional e confiavel, o MEDIDOR 
DE ANGULO DE FECHAMEN-

TO P/PLATINADOS e um instru
mento "profissional", cuja correta 
utiliza~o e interpreta<;iio depende 
de algum conhecimento, pratica, 
"manha" de mecanico... Ao Lei
tor/Hobbysta que - com muito cus
to - conseguiu economizar "grana" 
apenas para comprar uma "magre
la" ( carro, s6 de pipoca, e assim 
mesmo apenas aos dmringos, na 
pra<;a .•. ), a montagem parece nao 
apresentar utilidade imediata. .. En
tretanto, considerem que havendo 
oficinas mecanicas aos "montes", 
por toda parte, o caro Lei• 
tor/Hobbysta mais esperto podera 
perfeitamente montar varios dispo
sitivos e revende-los aos profissio
nais que atuam nessas oficinas (nao 
se esqu~am de declarar os lucros 
obtidos em tais transa<;oes, para a 
devida tributa<;iio pelo Imposto de 
Renda, como devem fazer todos os 
hons cidadaos, a exemplo do que 
praticam os "homens" dos altos es
qtloes ... ). 

• •••• 

NAO MANCE DINHEIRO AGORA! 
' ·, .. ~--", So pague ao retirar o curse na agencia do correio at raves 

PECA JA SEU CURSO: 
Envie cupom ao !ado preenchido 

para: INSTITUTO MONITOR 
Caoca Postal 2722 - CE P 01 060 

Sao Paulo - SP 
Ou ligue para 

(011) 220-7422 

· •, _ ,." do Reembolso Postal. Ao valor da mensalidade sera 
· acrescida a tarifa postal. 

arl~~~-----------•I 
[] Desejo receber gratuitame'nte e sem nenhum compromisso, 
inlormacoes sobre o curso Eletronica Sem Segredos. I 
REEMBOLSO POSTAL 
[] Prefiro que o curso Eletronica Sem Segredos seja enviado I . 

I imediatamente pelo sistema de Reembolso Postal. Farei o I 
. pagamento da 11 remessa de licoes apenas ao recebe-lo na 

't,~8!::~tr~:~i~~-- 8s\c~s~~.i~g~ ~: 
' < 

' INOME ____________ I 
INSTITUTO MONITOR ~ IRUA . N•-1 

RuadosTim_biras,263 ~~--•• ···- ~~l:Ro CIDADE __ ~ _______ EST. I 
CEP01208-SaoPaulo-SP ... , .· --- · - .. -------------Mensalidades atualizadas pela lnflagao. 



ESQUEMA 45 

+nl 2 
: N 

9v.::: + 
;_ • 100)1 

I6v 

•TEPEGUEI! 

R;:::=::A 

1 N 2 

CHAVE 1 Px2P 

C/RETORNO 
AU TOMA Tl CO 

Fig.1 

GOSTOSO BRINQUEDO ELETRONICO COM DOIS M6DULOS: A 
"PISTOLA" E O "ALVO", QUE ENCANTARA A GAROTADA (E 
TAMBEM A ALGUNS ADULTOS CUJAS CABECAS NAO ENVELHE· 
CERAM ... )I E PARA BRINCAR DE "MOCINHO E BANDIDO", EM 
QUALQUER DAS MODALIDADES OU VARIEDADES DESSA VELHA 
F6RMULA UNIVERSAL DE "UM DAR TIRO NO OUTRO" ... 0 "TIRO" E 
UM INOFENSIVO PULSO SONICO AUDrvEL E, SE O "ALVO" FOR 
ATINGIDO (UM DOS PARTICIPANTES DEVE PORTARO DITO "ALVO" 
PRESO A CINTURA OU AO PEITO, POR UMA CINTA ••• ), ESTE EMI• 
TIRA UM "GEMIDO", INDICANDO QUE O CONTATO ESTA "MOR• 
TO" ... SOFISTICACCES APENAS ENCONTRADAS EM CARfSSIMOS 
BRINQUEDOS IMPORTADOS, TRADUZIDAS NUM CIRCUITO SIMPLES 
E BARATO, BASEADO "NUMA DUZIA" DE COMPONENTES FACEIS 
DE ENCONTRARI 

OCIRCUITO 

Confonne explicado a{ em 
cima, no "lid", sio dois os m6du
los do TE PEGUEI ... A PISTOLA 
SONICA constitui o supra-sumo da 
simplifica~iio, e tern seu esquemi
nha na fig. 1: um buzze:c tipo "So
nalarme" S-3/30V-1C, um capaci
tor eletrolitico de lOOu, uma bate
riazinha de 9V e uma chave de 1 
polo x 2 posieyoes, com retomo au
toomtico (mecanicamente "polari
:zada", do ti.po utilizado em alguns 
video-games. .. ), que atuara como 
"gatilho" ••• A figura mostra ainda 
a traseira do bmzec ( que 6 um 
•~componente" polarizado ... ) e de
talha a codifica~ao atribufda aos 
terminais da chave/"gatilho" ... Es
ta, em "repouso", ficara sempre na 

posi~ao "R" (uma mola intema se 
encarrega desse retomo autom4ti
co ), na qual o contato central N 
pennanece eletricamente . ligado ao 
termini 1... Ao ser acionada a cha
ve, sua alavanca 6 puxada no senti
do "A", ocasiao em que o terminal 
N passa a fazer contato el6trico 
com o pino 2 •.• Liberando-se a ala
vanca, novamente esta volta lt po
si~ao "R", e assim por diante ... 

0 funcionamento desse mini
circuito 6 elementar: em situac;ao de 
"espera'\ o capacitor de lOOu esu1 
pennanentemente mantido sob car
ga pela bateria de 9V, atrav6s da 
ligac;ao dos contatos N e 1 da 
chave/"gatilho"... Quando a dita 
chave 6 acionada, o capacitor des
liga-se da bateria, e atrav6s dos 
contatos N e 2 da chave, aplica sua 

carga ao buz7.er... Este emite um 
forte e breve "bip',', que duram um 
ou dois segundos (mesmo que o 
"gatilho" pennan~ pressiona
do ... ), uma vez que exaurida a cara 
do capacitor, niio havera mais 
energia suficiente para acionar o 
buz7.er... 0 transdutor/gerador so
noro indicado apresenta um ceno 
grau de diretividade na sua emissiio 
sonora, caracterfstica que favore
cen1 (como veremos mais adian
te ••. ) a propria a~o da PIST<> 
LA .•• 

0 ALVO (esquema na fig. 2) 
mostra um cirouito um pouquinho 
mais elaborado, mas ainda assim 
simples: o nucleo da .. coisa" 6 uma 
AST AVEL com Integrado (00man
jadfssimo") SSS, cuja frequencia 
(baixa, na faixa de iiudio ... ) t de
terminada pelo c.apacitor de 22n, 
resistor de lOOK e resistor de lOK 
(ligados aos pinos 2-6-7 do dito In
tegrado ... ). A safda do oscilador 
(pino 3 do 555) 6 aplicada a um 
pequeno alto-falante de 8 ohms, via 
resistor limitador de 10R (que 
.. aumenta.. a impeddncia da carga, 
de modo a nao sobrecmregar o 
555) c capacitor isolador de CC 
(IOu) que tambt!m contribui para 
reter a dissipa~ final de Potencia 
em nfveis perfeitamente ac.eiu1veis 
pelo Integrado 555 ... 

Nessa confi~ao oscilado
ra 555, o ASTA.VEL apenas 6 au
torizado se o pino de reset ( 4) esti
ver "positivado" ... Usamos entao 
esse pino como controle, inicial
mente estabelecendo sobre o dito 
terminal uma pre-polariza~iio, 
atrav6s do trim-pot de 220K, 
atrav6s do qual podemos colocar o 
oscilador no "limiar" do seu di.spa
m, fixando com boa precisao a sen
sibilidade geral do sistema... No 
sub-m6dulo de entrada, um micro
fone de eletreto recolhe o pulso so
noro emitido pelo buzzer da PIS
TOLA ( devidamente polarizado pe
lo resistor de 4K7) e, ap6s boa am
plifica~ pelo transfstor BC549 
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(polarizado em base e coletor res
pectivarnente pelos resistores de 
330K e 5K6) obtemos um nftido 
pulso el6trico desenvolvendo-se 
atrnv6s do capacitor de 100n, o 
qual fonece ao pino 4 do 555 one
cessdrio "estlmulo" para disparar o 
ASTAVEL. •• Um eletrolftico de lu 
enciUilinha o sinal entre o tenninal 
"vivo" do microfone e a base do 
BC549 ... 

Observem que com a monta
gew do bloco AL VO feita de ma
neira compacta, a relativa proximi
dade do alto-falante com rela~o ao 
pequeno micrnfone estabelecera 
uma s61ida realimenta~o acustica, 
que mantera o AST A VEL dispara
do, emitindo um permanente "ge
mido" (em tomo de 400 Hz), gra
ve, are que a chave geral da ali
men~ao (tambem usada como ~ 
set geral do m6dulo) seja momen
tanearnente desligada/ligada... En
fim: o breve "bip" da pistola, 
quando captado pelo AL VO, Ievar.1 
este a "gemer direto", assim fican
do are que o m6dulo seja 0 reseta
do" pelo m6todo descrito! A ali
mentaQiio desse bloco pode situar
se entre 6 e 9V (4 pilhas pequenas 
ou mesmo uma bateriazinha "tijoli
nho" ... ) e 6 desacoplada pelo ele
trolCtico de 1 OOu. 

Usamos, no m6dulo AL VO, 
um microfone de eletreto de dois 
tenninais, cujos contatos estao de
vidamente codificados na mesma 
fig. 2, devendo o Leitor/Hobbysta 
notar a posi¢o do "vivo" (V) e do 
"te".rn" (T), evitando inversoes no 
momento da Iiga¢o, caso em que o 
microfone nao funcionara .•• 

••••• 

OS COMPONENTES, A MONTAGEM 
A CONSTRUCAO EXTERNA DA 

PISTOLA E DO ALVO ... 

A realiz~ao final da PISTO
LA (a parte puramente eMtrica, in
tema, 6 tao simples que nem mere
ce "papo" ..• ) deve se inspirar no 
lay out sugerido na fig. 3 ••• Exis
tem duas possibilidades: aproveitar 
uma pistola de phistico "vazia", 
algum brinquedo de baixlssimo 
p~o, com o formato e tamanho 
adequado, ou 0 criar" a "arma", a 
partir de um tubo pliistico (para o 
"cano") e uma caixa pbistica re
tangular, estreita (para o "cabo"). 
A pr6pria disposi¢o interna das 
poucas ~as deve seguir a su
gestao mostrada, com a (6bvia) po
si1yao do gatilho ergonomicamente 
estudada para conforto do "pisto
leirn" ••. A "boca do cano" deve, 
certamente, ser aberta, para livre 
emissao do som do hll7Z.CI". 

Conv6m que o diametro do 
"cano" seja pouca coisa maior do 
que o do buz7.er, e que este seja fi
xado em posiQao levemente cmbu
ti.da (um pouco distante da "bo
ca" ... ), de modo a favorecer a dire
cionalidade do "tiro" sonoro ••• 

Ap6s a montagem do circuito 

CAPACITOR 
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do ALVO (cujas ~as sao comuns, 
sem problemas de aquisi1yiio, e cuja 
constru~ao pode ser feita tanto so
bre a placa de Circuito Impresso 
espec{fica, quanta do tipo "pa
driio" ••• ) este devem ser acondicio
nado numa pequena caixa, em cuja 
face principal ficariio o alto-falante 
e o microfone de eletreto, podendo 
o Leitor/Hobbysta seguir a su
gestao da fig. 4. Como o AL VO 
destina-se ao posicionamento final 
na cintura (barriga) ou no peito do 
"brincalhao" que devera ser "mor
to", a fixa¢o de uma cinta ~ trasei
ra eta caixa sera bastante conve
niente ••• 

Algumas recomendaQoes e 
sugestoes quanto aos componentes: 

- 0 capacitor eletrolitico de lOOu 
da PISTOLA nio deve apresentar 
Tensao de trabalho superior a 
16V ••• Na verdade, o ideal mesmo 
~ que seja wna ~a para 12V, 
porem 16V e um parametro nomi
nal mais focil de encontrar •.• 

- 0 trans{stor BC549 do ALVO 
pode ser substitufdo por outro, de 
polaridade NPN • baixa potencia, 
baixa frequencia, alto ganho, de 
sil{cfo. 

- 0 alto-falante deve ser pequeno 
(diametro de 2 ou 2 1/2 polega
das, no trutximo). 

- Na caixa do AL VO, tanto o alto
falante quanta o microfone devem 
ser finalmente fixados a uma 
mesma superffcie, para garantir 
uma s6lida realimenta¢o acustica 
quando o AL VO for "atingido" 
pelo "tiro" sonoro da PISTO
LA ..• 

- Quern pretender um acesso ma.is 
confomivel ao ajuste de sensibili
dade do ALVO, podera simples
mente substituir o trim-pot origi
nal de 220K por um potenciome-

(BUZZER 

ID ( 
! • 

: : ,....--.: 
PEQUENO 

"EMBUTIMENTO" 

Fig.3 
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tro de identico valor, cujo ei
xo/knob deve sobressair da parte 
frontal ou lateral da caixa ... 

••••• 
0 AJUSTE • A BRINCADEIRA 

. Testar a PISTOLA 6 uma 
ac;ao elementar: basta "puxar o ga
tilho" e ()uvir o nftido "bip" emiti
do pelo buzzer... Notar que deve 
ficar evidente uma relativa direcio
nalidade do "feixe" sonoro, ou se
ja: lateralmente A PIS10LA o som 
deve ser ouvido de forma atenuada, 
enquanto que, logo A frente da 
"boca do cano", o "hip" deve ma
nifestar-se nitidamente mais forte ... 

Ajustar o ALVO 6 o pr6ximo 
passo... Colocam-se as pilhas ou 
bateria e liga-se o circuito. Isso fei
to, duas altemativas se apresentam: 

- Se, logo ''de cara", o "gemido" 
grave se manifestar, basta mover 
o knob do trim-pot ( OU potencio
metro) lentamente, parando o 
ajuste exatamente no ponto onde 
o "gemido" emudece ... Essa sera 
a posic;ao de m4xima sensibilida
de... Se for configurada a neces
sidade de se reduzir um pouco a 
sensibilidade do circuito, essa po
sic;ao do 1rim-pot deve ser leve
mente "avanc;ada" (adiantar o gi
ro, a partir do ponto onde foi ob
tido o emudecimento, s6 um "ti
quinho" ... ). 

- Se, com pilhas e ligado, o circuito 
nao se manifestar, inicialmente 0 

~ deve ser levado ao ex
. tremo de ajuste que propon:ione o 
surgimento do "gemido" ... Isso 
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obtido, o trim-pot deve, entao, ser 
lentamente ajustado em sentido 
contrario, parando o giro no exato 
ponto onde o som cesse ... De no
vo, essa sera a posic;ao de ajuste 
para sensibilidade plena... Sen do 
requerida uma reduc;ao na sensibi
lidade, "avanc;ar" um pouquinho 
o giro do trim-pot a partir de tal 
ponto. 

Quanto A brincadeira, em s{, 
nada mais simples e tradicional: 
quern vai ser "cac;ado" deve portar 
o AL VO na barriga ou no peito, fi
xado pela cinta (sugestao da fig. 4) 
e - obviamente - o "cac;ador" deve 
levar a PISTOLA ... Este "mandara 

· bala" naquele, apontando a PIS-
TOLA para o AL VO. enquanto que 
o "cac;ado" devera, pela flexao do 
corpo, e pela "fuga" mesmo, tentar 
evitar, a todo custo, que o "tiro" o 
atinja... Certamente, quando isso 
ocorrer, nao havera discussiio: o 
"gemido" surgira, e o "nego" es
tara "morto" ! 

Existem, ~ claro, muitas pos
sibilidades de regras ou pre-combi
nac;oes para a brincadeira, entre 
elas o m1mero de "tiros" que po
dem ser dados a cada fase, ou o 
ndmero de "mortes" que definem 
cada lance, a ru-ea de jogo, as pos
sibilidades de "fuga", etc. 

Todos esses detalhes ficain 
por conta da imaginac;ao dos Leito
res/Hobbystas e do quanto cada um 
tern de "Indiana Jones" ... 

••••• 
Como um "prec;o" pela sua 

simplicidade e . baixo custo, o cir-

CKAVE L-0 
E "RESi:T" 

Fig.4 

cuito do ALVO 6 tamb6m sens{vel 
a sons fortes e proximos que nao os 
emitidos propriamente pela PIS
TOLA ... Assim, se qualquer um 
dos participantes gritar, a brinca
deira ficara invalidada, pois podera 
ser gerada uma "morte" sem que a 
PISTOLA tenha atingido o AL
VO ... A regra b~ica, portanto, ~ 
brincar num ambiente nao muito 
ruidoso, naturalmente, e realizar 
todos os movimentos de "cac;ada" 
e "fuga" no maior silencio poss{vel 
(o que contribui, inclusive, para 
tomar o suspeme da brincadeira 
mais acentuado ... ). 

Para prevenir "falcatruas", 
pode-se pre-estabelecer por 
exemplo - que no caso do portador 
do AL VO gritar (e com isso oca
sionar o disparo do "gemido" ... ), 
ele tera "morrido de hobo" ( a 
"morte" 6, entao, computada no 
jogo ... ). J~ se quem gritar for o 
ponador da PISTOLA, ou a "mone 
nao valera", OU O dito cujo se:ni 
punido pela falta, passando imedia
tamente ;\ condi!Jao de AL VO ... 

Finalizando, se dois conjuntos 
completos forem consrru{dos, e se 
os ajustes de direcionalidade/sensi
bilidade focem feitos com cuidados 
e paciencia, ambos os participantes 
poderiio portal', simultaneament.e, 
ALVOS e PISTOLAS, com o que 
o "tiroteio" ficara bem mais emo
cionante... Diversos "truques acus
ticos" poderao ser tentados no sen
tido de aprirnorar a diretividade do 
"tiro" e tam~m a de "estreitar" a 
sensibilidade direcional do proprio 
microfone, de modo que o AL VO 
apenas possa manifestar O seu 
"gemido" se for atingido pelo 
"bip" hem pe1a frente ... Protec;oes 
de isopor, "embutimentos", tubos, 
etc., ajudarao nessas tentativas de 
melhorar e estreitar a "linha de ti-
ro" ... 

• •••• 
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• MULTI-CARREGADOR P/BATERIAS NICAD 
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CARREGA COM ·SEGURAN~A E EFICIENCIA QUALQUER 00S TA• 
MANHOS ("MODELO$") CONVENCIONAIS DE BATERIAS DE Nf
QUEL-CADMIO, A UM CUSTO SUFICIENTEMENTE BAIXO PARA QUE 
A (TE6RICA ••• ) ECONOMIA DESSAS "PILHAS REATIVAVEIS" SE 
TORNE REAL! PILHAS PEQUENAS, "PAUTO", MEDIAS, GRANDE$, 
OU "TIJOLINHO" SAO BEM ACEITAS PELO MULTI-CARREGADOR, 
QUE OPERA NO SISTEMA DE CORRENTE CONSTANTE, GARANTIN-
00 A MAXIMA VIDA UTIL E O MAIOR NUMERO POSsfVEL DE RE• 
CARGAS ADMITIOOS PELAS NICADsl IDEAL PARA QUEM POSSUI 
BRINQUEDOS OU OUTROS EQUIPAMENTOS ORIGINALMENTE 
ENERGIZADOS POR TAIS PILHAS RECARREGAVEIS, MAS NAO 
ESTA "A FIM DE MORRER COM UMA NOTA PRETA" PORUM CAR
REGADOR COMERCIAL! 

OCIRCUITO 

As baterias recarregdveis de 
N!quel-~o, leodcamente, sao 
um verdadeiro "achado" em tennos 
de economia, a longo prazo ••. Ex
plicamos: enquanto as pilhas co
muns (zinco-carvio) ou alcalinas, e 
mesmo as ti.po "botio" (de mercli
rio, de 6xido de prata e outras 
"qulmicas" obscuras ... ), uma vez 
esgotadas "niio tem volta", ~m que 
ir para o lixo (embom seja poss!vel 
algum grau de "reativa~o" em al
guns tipos), as de N!quel-Odmio 
apresentam a possibilidade de se
rem literalmente recanegadas, mui
tas e muitas vezes (at6 I()(X) recar
gas, se tomados os devidos cuida
dos ... ). 

A princ!pio, uma pilha de Ni
card custa - -digamos - dez vezes o 
p~ de uma pilha comum, equiva
lente... Obviamente, contudo, a 

possibilidade de mliltiplas recargas 
- em pouco tempo "zera" o dife
rencial de custo, tornando o seu 
uso realmente economico e vanta
joso... S6 tem um "galhinho": a 
grande maioria dos (hons) carrega
dores de pilhas Nicad encont:raveis 
no nosso varejo ~ importada, ven
dida a pre~os absolutamente des
proporcionais e assustadores ! Com 
isso, embora a um prazo mais lOllgO 
a "coisa" acabe se tornando com
pensadora, a despesa "no primeiro 
pau" flea "brava" demais (conside
rando o alto custo inicial das pr6-
prias pilhas, mais o do inevi1'vel -
e caro - carregador ... ). Como o bra
sileiro ~ (parafraseando, com algu
mas adap~oes, Euclides da Cu
nha ••• ) antes de tooo mn. .. DURO, 
essa economia "futura" que as ba
terias de Nicad lhe proporcionariam 
flea - na pratica - fora do seu al-
cance ••. ! 

0 circuito do MULTI-CAR
REGADOR es1' na fig. 1, em es
quema... Seu primeiro bloco niio 
passa de uma simples fonte, . com 
transformador de 12412V x 1 A 
(secundmo), recebendo retifi~ao 
pelo par de diodos IN4004, filtra
gem e "alisamento" da CC pelo 
capacitor eletrol!tico de IOOu x 
25V e monitorac;ao pelo LED, pro
tegido pelo resistor de IK ... 0 "~ 
gredo da coisa" · es1' no par de . 
trans!stores (BC549 e TIP41), liga'." 
dos em amplific~o "cruzada" de 
Corrente, de modo a fixar a Cor
rente na sa!da, independentemente 
da impecffincia ou Resist!ncia apre
sentada pelo que quer que seja li
gado l dita cuja! Atrav~s da ~ 
l~ao (por chave rotativa) do resis
tor de emissor do TIP4 l ( e - simul
taneamente - de base do BC549), 
valores nmximos de Corrente na 
Sa!da podem ser fixados com boa 
precisao, nao importando se a tal 
sa!da esteja "em curto", submetida 
a impedancias altas, n:6:lia ou bai-
xas ••• 

A necessidade desse tipo de 
"contem;ao autom6tica" da Corren
te explica-se pelo fato das baterias 
de Nicad apresentarem · uma im
pecffincia muito baixa, naturalmen
te, entre seus polos... Assim, se 
uma bateria de Nicad muito "arrea
da" for aplicada l Sa!da de um car
regador que nao conte com tal cir
cuito de pro~o, a Corrente ini
cial de carga ultrapassara, facil
mente, os limites supor1'veis pela 
pilha... Esta, entao, sofrera um 
"baita" aquecimento e sera rapi
damente (e definitivamente ... ) inu
tilizada! Considerando que cada 
tamanho ou modelo de bateria de 
Nicad precisa de um n!vel determi
nado e nmximo de Corrente cons
tante para uma perfeita (e segura) 
recarga, os resistores acopbiveis 
pela chave rotativa tivetam seus va
lores calculados para prover as ne
cessidades de unidades tipo PP9, 
AAA, AA, C e D (os tama-
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nhos/modelos mais comuns, nas ba
terias de Nicad de uso geral, equi
valentes aos das pilhas "co
muns" ... ). 

••••• 
COMPONENTES E MONTAGEM 

Um circuito de ta.I simplicida
de nao deve apresentar dificuldades 
na obten~ao dos componentes, to
dos convencionais e de pre~o mo
derado... Notem a necessidade de 
se usar um (pequeno) dissipador do 
TIP41 (indicado pela linha traceja
da em tomo do sfmbolo blisico do 
componente, confonne 6 uso pelas 
nonnas de APE ••• ) e observem que 
a chave rotativa deve ser do tipo 1 
polo x 5 posi~s... Se nao for 
poss{vel obter uma chave com esse 
exato numero de "paradas", uma 
com mais posi~oes pode tarnMm 
ser usada, bastando desprezar-se os 
outros "cliques" al6m da quinta 
posi~ao. 

No mais, nenhum problema 
maior quanta ru. ~as •.. A monta
gem, em sf, podera perfeitamente 
ser implementada sobre "ponte" de 
terminais, embora os mais "capri
chosos" possam elaborar uma pla
quinha de Circuito Impresso es
pecffica, sem grande "trabalho 
mental" .•. 

DETALHES SOBRE AS NICADs 
E A SUA RECARGA ... 

Atrav6s da Tabelinha a se
guir, o Leitor/Hobbysta fica saben
do da rela~ao de c6digos/tama
nhos/Correntes de carga para os 
modelos correntes de baterias Ni
cad ( observar tamMm a parte supe
rior da fig. 2) 

c6digo tamaoho Concnte 
derecarga 

AAA "palito" 20mA 
AA ''pequena'' 65mA 

C "rnt5dia" 250mA 
D ''grande'' 500mA 

PP9 ''tijolinho" lOOmA 

Notem que a Tensao aplicada 
ru. pilhas, durante a recarga, 6 
maior do que a nominal destas •.. Is
so nao constitui problemas, ji que a 
unica limita!faO de seguran!fa 6 0 

nfvel de Coneole constante durante 
a ta.I carga (providencia que o cir
cuito do MULTI-CARREGADOR 
se encarrega de tomar ... ). Dentro 
dos para.metros do circuito, podem 
ser acopladas, simultaneamente, at6 
4 pilhas AAA ou 4 do tipo AA, ou 
4 do tamanho C, ou 2 das "gran
des" (tamanho D), ou uma PP9 .•. A 
estrutura com suportes especfficos 
para todos os possfveis tama
nhos/modelos de Nicad (ver parte 
inferior da fig. 2) ~ uma soluc;iio de 
montagem 6bvia, facilitando ever-

D 

AAA AA C 

CIRCUITO 8 

~ rn lQ 
"PALITO" "PEQUENA'' "MEDIA'' 

VM 

PT 

4XAAA 4XAA 

l
o. 

4XC 

:I 
> 

"GRANDE" 

SUPORTES 

satilizando a utiliz~ao do MUL
TI-CARREGADOR, entretanto, 6 
born lembrar que nio se podc car
regar, simul.taneamente - por exem-
plo - 4 pilhas C mais uma PP9, ou 
4 pilhas AA mais 7 tarnaobn D .... 
E iq>orbwte que apcnas UM ti
po/tamanho de pilhas seja carrega
do porvez! 

0 tempo total de recarga ple
na depende muito do estado real 
das baterias Nicad ao serem colo
cadas no aparelho... Se estiverem 
brandamente descairegadas, umas 2 
horas seriio suficienteS••· Ji se esti,;, 
verem "na Iona", o tempo para re
carga completa pode chegar a cerea 
de 12 horas (toda uma noite no 
MULTI-CARREGADOR). Entre
tanto, o sistema automtico de limi
~ao de Corrente (razao de ser do 
pr6prio circuito •.. ) encarrega-se de 
proteger as pilhas, de modo que 
nao havera dano "por excesso", se 
elas forem deixadas no aparelho 
por mais tempo do que o necessru:io 
para uma recarga plena! Uma vez 
atingido o "topo" do seu "reser
vat6rio" de energia, as Nicads sim
plesmente param de .. puxar" Cor
rente do circuito ••• 

••••• 
Observem que o transistor 

TIP41 deveni aquecer um pouco, 
principalmente em trabalhos pm
longados, e na recarga dos modelos 

PP9 

"TIJOLINHO" 

l
o. 

:I 
> 

"CLIP" 
(PP9) 

Fig.2, 
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maiores de Nicads (tipo C ou D). 
Isso ~ normal, e o (pequeno) dissi
pador acoplado ao componente se 
encruregam de proteg~-lo ... 
TamMm as proprias pilhas Nicad 
se aquecem um pouco durante a re
carga, constituindo um fenomeno 
tamMm normal, resultante das in
tensas re~oes eletro-qufmicas que 
ocorrem no interior das ditas cujas, 
durante a reposi<;ao de energia ... 

Para finalizar, quando (hi no 
infcio ... ) dissemos que as Nicads 
admitem a~ 1000 recargas, fize
mo-lo no sentido de que tais recar
gas devem sempre ser feitas em 
condi~oes ideais, ou seja: com ex
ce~ao da primeira carga ( quando a 
pilha estara, previa e naturalmente, 
a "zero" ... ), nwica se deve pennitir 
um "esgotamento total" das Ni
cads, para que a quantidade de re
cargas possa ser ampla ... ! Assim, o 
ideal c que logo ap6s cada uso das 
ditas pilhas, elas sejam deixadas 
por pelo menos 2 horns no MUL
TI-CARREGADOR... Tambem 
imediatamente antes do uso, se as 
pilhas fomm deixadas inativas por 
perlodos muito longos, uma boa re
carga ~ recomendada... Regrinhas 
b,sicas: 

- Efetuar re.cargas "de segurarn;a", 
imediatamente antes e imediata
mente depois de cada uso das pi
lhas .•. 

- Se o uso foi muito prolongado, a 
recarga posterior deve ser feita 
em tempo proporcionalmente lon
go ... 

- Observados tais cuidados, cente
nas e mais centenas de recargas 
serao poss{ve1s ... 

Observar contudo que as pi
lhas de Nicad nao sao "etemas" ••• 
Ap6s um grande m.imero de recar
gas, a sua capacidade de "reter" 
energia vai diminuindo, natural
mente... Quando, entao, as pilhas 
se exaurirem muito rapidamente, no 
uso, mesmo logo ap6s uma recarga 
completa, esta na hora de comprar 
outra:s! At~ IA, contudo, com a aju
da do MULTI-CARREGADOR, o 
Leitor/Hobbysta jA tern economiza
do uma boa "nota", mais do que 
suficiente para a substitui<;ao das 
Nicads! 
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TECNOLOGIA MC 

MICRO·GAMES 
BILYPUTH 

- Complete e fantastico micro-jogo eletr6nico, de ultima gerac,ao, 
NUM CHAVEIRO! 

-Cada "CHAVEIRO" cont~m um jogo dileren,..te_: ____ , 

• "Feliz Aniversario" • "Fauna no Pantanal" comefeitos 
luminosose 

sonoros! 
• "Pilotando um Cac,a" • "Futebol" 
• "Cantadas de Amor" • "Dado" 

-Alimentado por duas mini-pilhas (trocaveis), com efeitos audio
visuais fantasticos e aleat6rios ao simples toque de um botao! 

- Desligamento automatico (para "economizar'' pilhas) 

VOCE VAi SE D1-
VERTIR A VALER 
(pequeno e leve, .• • 

PE<;:A O SEU, HO
JE MESMO, PELO 
CORREIO, ou veja 
pessoalmente, na 
nossa LOJA! 

pode ser leva.do a. 
qualquer lugar ... !), 

lbETRON 
El.ETR(°)NICA BAslcA - TEORIA PRATICA 
Cr$ 30.000,00- da Eletric1dade ate Eletr0n1ca 
Digital, componentes eletr0n1cos, instrumentos 
e an~lise de cIrcuItos. Cada assunto e acom
panhado de um a pralica. 
INSmlAENTOS PIOFICNA ELETR6NCA 
Cr$ 30.000,00 - Conce,tos, prat1cas, un1dades 
el~tncas, aplica;,6es. Multfmetro, Oscilosc6pio, 
Gerador de Sina,s, Tester Oig1tal, M,crocompu• 
tador e d1spos1l1vm; d,versos. 
RADlo - TEORIA E CONSERTOS 
Cr$ 30.000,00- Estudo do receptor, calibragem 
e oonsertos. AM/FM, ondas medias, -ondas 
curtas, estereo, toca-d,scos, gravador cassete, 
CD-compact disc. 
CO COM'ACT DISC - TEORIA CONSERTOS 
Cr$ 30.000,00- Teoria da gravac,ao digital a la
ser, estag,os, do CD player, mecanica, s,stema 
6tico e cIrcuItos. Tocnicas de limpeza, conser
vac,ao, ajustes e consertos. 
TEl.£VlSAo - CORES PIETOIBRANCO 
Cr$ 30.000,00 • Pnndp1os de transm,ssao e cIr
cuItos do receptor. Dete,tos mais usuais, locali
zac,ao de estagio defeituoso, t~cnicas de con
serto e calibragetn. 
VIJEO-CASSETE - TEORIA COHSERTOS 
Cr$ 30.000,00· Aspectos te6ricos e descnc,ao 
de circuitos. Toma como base o original NTSC 
e versao PAL-M. Teona, tecnicas de conserto 
e transcod:ficac,ao. 
ElETRONICA DIGITAL 
Cr$ 30.000,00· da L6gica ate sistemas micro
processados, com aplicac,oos em diversas 
areas: televisao, vfdeo-cassete, vfdeo-game, 
compurador e Eletr0nica Industrial. 

LIVROS 

~ DE VVEO-GAIE 
Cr$ 30.000,00- lntroduc,ao a jogos eletiomcos 
microprocessados, tecn1cas de programat;Ao e 
consertos. Analise de esquemas elftricos do 
ATARI e ODISSEY. 
CONSTRUA SEU CCM'UTADOR 

Cr$ 30,000,00 - Microprocessador Z-80, eletrO
nica (hardware) e programac,ao (software). 
Projeto do MICRO-GALENA para treino de 
assembly e manutenc,ao de micros. 
IMNUTENCAQ DE MICROS 
Cr$ 30.000,00- lnstrumentos e tecnicas, tester 
es~t1co, LSA, analisador de assinatura, ROM 
de debugging, passo-a-passo, cac,ador de en• 
derec,o, porta m6vel, prova I6gica. 
CIACUITOS DE MICROS 
Cr$ 30.000,00- Analise dos circuitos do MSX 
(HOT BIT/EXPERT), TK, TRS-80 (CP 500), 
APPLE, IBM-XT. lnclui microprocessadores, 
mapas de mem6ria, conetores e perifericos. 
PERFffiCOS PARA MICROS 
Cr$ 30.000,00 • Teoria, especifica96es, carac• 
terfsticas, padr6es, interac,ao com o micro e 
aplicac,Oes. lntertaces, conectores de expansao 
dos princ1pais micros. 

S6 ATENDEMOS COM PAGAMENTOAHTE
Cf>ADO ATRAVES DE VALE POSTAL PARA 
AG~NCIA CENTJW.. - SP OU Ct-Eat£ t«>
MINAL A EMAAK ELETRONCA COMEACW. 
L~ RUA GENERAL OS6RIO, 185 CEP 
01213 • sAO PAULO - SP+ CR$1S.OO(),()(pA
RA DESPESA DO CORRE 10. 
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@ SO USAR SE A FONTE 
TIVER TENSAO 
MAIOR QUE 31Sv Fig.I 

Sl,.,-.PLES, EFICIENTE E BARATO "DETETOR DE RIPPLE" CUJAS 
PONTAS DE PROVA, APLICADAS AOS TERMINAis DO(s) ELETROLf
TICO(s) DE BLoc9s DE FO~TES DE ALIMENTACAO (DE QUALQUER 
Tlf'O, COM TENSAO DE SAIDA C.C. ENTRE 12 E 50V), RECOLHEM 0 
NIVEL DE "ZUMBIDO" PRESENTE, INDICANDO, PELO ACENDIMEN
TO DE UM LED MONITOR, SE A ONDULACAO DE TENSAO ESTA EX· 
CESSIVA! POR INFERENCIA, INDICA CLARAMENTE SEO ELETROLi
TICO ESTA "DANCANDO", SE HA "CURTO DE ESPIRAS" NO TRAFO 
DE FORCA, OU MESMO SE A CARGA (CIRCUITO GERAL QUE UTILI· 
ZA A ENERGIA FORNECIDA PELO BLOCO DA FONTE) ESTA DE
MANDANDO IIAIS CORRENTE DO QUE DEVERIA! UMA VERDADEI
RA "FERRAMENT A" DE BANC ADA, PROFISSIONAL, UTILiSSIMA 
PARA TECNICOS REPARADORES E DE MANUTENCAO! 

OCIRCUITO 

0 esquema (fig. 1) cM uma 
boa ideia da extrema simplicidade e 
compacta~iio do TEST ADOR. •• 
Sao tao poucos (e pequenos ••• ) os 
componentes, que o Lei
tor/Hobbysta/fecnico niio encon
trara dificuldades em "encaixar" 
toda a "coisa" dentro de um con
tainer pouco maior do que uma ca
neta ••• ! A estrutura traz simples
mente um amplificador de C.A. 
com um "degrau" de sensibilidade 
em ruvel bem definido ( em tomo de 
2V), sendo que o arranjo e alimen
tado pelo pr6prio sinal/fensao a 
ser analisado ( o circuito nao tern 
pilhas ou baterias ... ) ! 

Um 11nico transfstor comum, 
de baixa frequencia, baixa pot!ncia 
e alto ganho, comanda um LED, 
com o resistor de 2K2 exercendo 
rutida fun~iio limitadora, auxiliado 
pelo zener de 30V x 0,5W (alit18, 

componente apeoas necessmo 
quando da anAfise de fontes com 
Tensiio nominal de safda maior do 
que 35V ••• ). Atraves do capacitor 
de ln, a "ondula~ao" (ripple) enca
valada sobre a C.C. nominal e en
viada ~ base do,BC547, via divisor 
de Tensao formado pelos resistores 
de IK a IOK, sob a prote~o limi
tadora oferecida pelo zener de 
5V6 ••• Nesse arranjo, quando o ri
ple for acentuado, suficiente 
Tensao atingir4 a base do transfs
tor, fazendo com que este energize 
o LED monitor, que en tao ~ 
dera, indicando claramente a ano
malia ••• ! 

Enfim: de modo simples e di
reto, o circuito monitora a "conti
nuidade" (em tern10s de nfvel de 
Tensao) da sua pr6pria alimen
ta~o, avisando quando a "ondu
la~o" superposta ~ C.C. se fizer 
presente num ruvel relativamente 
"forte" ••• Vejamos (para quern ain-

da nao "peroebeu" ... ) a eDOIIIIC uti
lidade do conjunto: 

- Numa fonte em opera~iio, sc nos 
temrinais do(s) eletmlftico(s) de 
filtro o ripple for excessivo, o fa
to diagnostica automaticamente 
algumas prov4veis defici8ncias: 

- 0 eletmlftico "miou", esU com 
uma fuga "brava", e deve ser 
substitufdo ..• 

- Parte do enrolamento secundmio 
do transfonnador de for~ "encur
tou" (eventualmcnte isso ocorre 
devido ao sobreaquecimento ••• ), 
com o que regimes de Tensiio e 
Commtes nominais nao podem 
mais ser atingidos, enfatizando 
o ,ripple ... 

- 0 pr6prio circuito nommlmente 
alimentado pela fonte mostm al
gum "curto" inferno, "puxando" 
Coxrcnte acima do esperado. coin 
o que a tal fonte, "niio vencendo" 
o regime, imprimc ;} Tensiio um 
forte ripple ... 

Vejam que desses simples 
conjuntos de infonnagoes/con
clusocs, impodaotes dados podcm 
ser auferidos pelo T~nico que tra
balha na manuten~o de amplifica
dores e outros aparelhos eletr6ni
cos ! A gama de Tensoes de traba
lho para o TEST ADOR, que vai de 
12 a 50V, abrange boa parte das 
"voltagens" normalmente presentes 
na safda das fontes, as mais diver
sas... Notem ainda que o nfvel 
"normal" de Corrente proporcio
nado pela fonte e requerido pelo 
circuito alimentado nao tern a me
nor influencia sobre o funciona
mento do detetor, a mcnos que haja 
alguma irregularidade (como as ci
tadas nas · condi~oes/exemplo j4 
mencionadas ... ) situa~ao em que 
toma-se vAfida a indicagao pmpor
cionada pelo ::rEST ADOR ! 

COMPONENTES E MONTAGEM 

Poucas e pequenas pec;as 
permitem que o Leitor elabore um 
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Circuito Impresso espec!fico 
tamMm peguenfssimo, em fonna de 
.. fita", estreito e longo, com o que 
o conjunto podeni facilrnente ser 
acondicionado num tubinho pouco 
mais espesso do que uma caneta 
comwn. •• Nesse caso, sugerimos 
que o LED indicador fique no "ra
bo" da "caneta", enquanto que na 
sua "ponta" pode ficar o contato 
positivo de prova... Vm cabinho 
(nao muito longo), dotado de urns 
pequena ponta de prova, ou garra 
"jacare" mini, podeni sair da late
ral da "caneta", perfazendo o con
tato negativo de teste ... 

E 16gico que nada impede a 
implementa~iio do circuito num 
substrato mais amplo, feito ponte 
de terminais e essas coisas, desde 
que a compacta~o nao seja um re
quisito imponante... Em qualquer 
caso, a montagem sera muito sim
ples ... 

Observem que o zener de 30V 
r 0,5W apenas sera n~Hhio na 
amllise de fontes com Tensao no
minal maior do que 35V ••• S1:, muito 
rara.mente o Leitor/f~nico lidar 
com fontes sob tais parametros, o 
tal mner pode, simplesmente, ser 
"esquecido" (niio se coloca o com
ponente no circuito ••• ). Como o di
to zc:nec niio deve ser usado no tes
te de fontes com safda menor do 
que 35V, eventualmente pode ser 
adotada a configurai;,ao mnis versA
til, sugerida na fig. 2, com a sim
ples inclusiio de urr.a chavinha in
tenuptora que "coloca ou nao" o 
zener de 30V no circuito. Assim, 
na posic;ao A da dita chave, o 
TEST ADOR pode ser usado em 
fontes de at~ 35 V, e na posic;ao B 
em fontes com Tensoes maiores ( de 
35 a 50V ... ). 

••••• 
A UTILIZA~AO 

Ja tera ficado 6bvia, mas af vao· 
algumas explic~oes: com o circuito to
tal (fonte/carga) funcionando, bast.a, 
aplicar os contatos de teste aos tenninais 
do(s) eletrolftico(s) da fonte a ser anali
sada, obviamente respeitando as polari
dades, conforme indicado... Se o LED 
monitor nio acender, e sinal de que o 
ripple encontra-se em parametros bai
xos, considerados nonnais ou aceita
veis ... Ja se o LED acender, o "aviso" 

lindica que o ripplcesta "bravo", deven
rlo as possibilidades serem analisadas 
conforme os exemplos ja citados (ele
trolftico "dan~ado", trafo "encurtado" 
ou circuito "puxando" Corrente exces
siva, com algum problema de "curto", 
portanto ... ). 

Na verdade, o TEST ADOR indi
ca apenas um "sintoma" ( o excesso de 
ripple. .. ), porem o diagn6stico final de
pendera do born senso, do raciocfnio e 
da "malfcia" do usuario, alem - obvia
mente - de um conhecimento previo ra
zoavel sobre a "arquitetura" do apare
lho analisado, como um todo ... 

Existe uma pos~ibilidade aplicati
va bast.ante atraente, no caso do Leitor 
ser um T6cnico de manuten~iio tipo 
"contratado", daqueles que acompa
nham - por exemplo - o estado de uma 
ins~ao pesada de som (conjuntos 
musicais, casas noturnas, saloes de bai
les, etc.): vale a penas (pelo baixo custo 
e pela real utilidade ... ) instalar-se moni
tores (circuitinhos do TEST ADOR DE 
FONTE - ALARME DE RIPPLE ... ) 
em todos os amplificadores nonnalmen
te utili71idos na instal~ao, com os res
pectivos LEDs monitores conveniente
mente colocados ncs paineis dos ditos 
amplificadores! Assim, a qualquer mo
mento, surgindo - por exemplo - uma 
"disto~ao" anormal no som, bast.a ob
servar os tais LEDs alcaguetas ... Se al
gum deles estiver aceso, automatica
mente estara indicando o amplificador 
com problemas (sao muito comuns esses 
"galhos" em grandes instala1yoes de som, 
que devam funcionar "a mil", por 
perfodos longos ... ), facilitando e agili
zando a solu<.ao do assunto! · 

Para finalizar, os Leitores mais 
"avan~ados nas matematicas" poderao -
se o quiserem - modificar o "degrau" de 
Tensao de ripple detetavel, simplesmen
te modificando a rela~ao de valores en
tre os resistores de lK/l0K do divisor 
de base do transistor! Quern pretender 
um analisador ainda mais versatil, po
dera tambem substituir a rede divisora 
fixa por um sistema ajustavel, por 
exemplo, eliminando os resistores de 
lK/l0K e colocando, no lugar deles, um 
potenciometro linear de 15K, cujo cur
sor ira a base do BC547 ... Entao, com o 
auxilio de um born multivoltfmetro 
C.A., poderao ser feitas cuidadosas cali
bra~6es e marca~oes num dial em tomo 
do knob do dito potenciometro, estabe
lecendo diversos nfveis de ripple. 

Para estabelecer tais calib~oes, 
deve-se partir de uma fonte com rip
ple "total", ou seja: formada por um 
transformador (com secundario rr:ostra
do de 12 a S0V) e pelos diodos de retifi
ca~ao, mas sem eletroliticos de filtro e 
"alisamento" ... Qbviamente que tal 

I 
\ 

I 

) 

5 

A= < 35v 

B• > 35v 

Fig.2 

"fonte" serve apenas para simular urr.a 
condi~ao maxima de ripple, nao tendo 
nenhurr.a serventia pratica na alimen
~ao real de circuitos ... 

••••• 
TRANSFORMADOR P/PX - PY 

13.8 VOL TS - 10 AMP 
13.8 VOL TS - 30 AMP 

USO: BOTINAS / TRANSRECEP
TORES / SSB-AM. 

LIGAR P/ (011) 223-2037 

L C y 
INSTRUMENTOS 

REATIVADOR DE c'INESC6PIO, TESTE DE 
FLAY BACK, GERADOR DE R.F., FONTE 

DE ALIMENTA<;:AO, OSCILOSC6PIO, 
FREOUENCfMETRO, MULTITESTE, 

GERADOR DE BARRAS 

A 
T 
E 
N 

SUPER PROMO«;:AO 
IU.TNETROS DIGITAIS: 

I') 20 M OHMS .••..•..• Cr$ 150.000,00 
200 M OHMS ....•.•.• Cr$ 180.000,00 

E MULT. CAPACIMETRO ATf!: 20U F TESTE DE 
M TRANSISTORES 10A 2000M OHMS •••.••• 
O · · · · , · · · · .•••... Cr$ 310.000,00 

SUPER MULTfMETRO CAPACfMETRO FRE· 
S OUENCfMETRO ATf!: 20MHZ 10A 2000M 

OHMS .. .....••..•. Cr$ 370.000,00 
p CAPACfMETRO DE 0, 1 PF ATf!: 20.000UF ..•• 
0 · · · · · · • • · . · ..... Cr$ 320.000,00 

R IU. Tkmos ANAI..OOICOS: 

R 20M OHMS 1000V AC/DC TESTE DE TRANS .• 
••.•...•.•...... Cr$ 110.000,00 

E 30M OHMS CAPACfMETREO 10A AC/DC 1000V. 
E ........ . ....... Cr$ 250.000,00 
M 20M OHMS 10A DC 1000V AC/DC TESTE TRANS 
B · · · · · • · · . ....... Cr$ 150.000,00 

0 
L 
s 
0 

OSCILOSC6PIOS 
TEMOS O MELHOR PRE«;:O DO BRASIL 

(011) 223-6707 

RUA SANTA EFIGf!:NIA, 29S 29 ANOAR. SAUi 20S 
FONE: 223.6707 - CEP 01207 - SAO PAULO- SP 
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• ALARME SONORO DE BLACK our 

C.A. 

47K·lw(110l 
82K·lw(220l 

12v 
lw 

I + 

15K 

Fig.I 

UM CIRCUITO SIMPLES E BARATO, POREM DE ENORME UTILIDADE 
EM FU NCO ES ESPEC(FICAS MUITO IMPORT ANTES: "FISCALIZA" . 
PERMANENTEMENTE (PRATICAMEN"rE SEM CONSUMO EM STAND 
BY ... ) A PRESENCA DE ENERGIA NA REDE C.A. LOCAL E, AO 
OCORRER UM BLACK OUT (FALTA DE "FORCA"), EMITE UM FORTE 
AVISO SONORO, AUDfVEL MESMO A CONSIDERAVEL DISTANCIA! 
AS APLICACOES PROFISSIONAIS, DOMESTICAS E COMERCIAIS 
SAO - REALMENTE • IIUITAS! 

OCIRCUITO 

0 esquema da "coisa" est11 
na fig. 1. Antes, porem, de falar
mos sobre os aspectos puramente 
tknicos do seu funcionamento, 
vamos acordar com mais detalhes a 
sua utilizac;ao pratica: inumeras ati
vidades (algumas dom6sticas ou 
comerciais, mas - a maioria - indus
triais ou profissionais ... ) se valem 
de maquinmio, aparelhos, circuitos 
ou dispositivos que devem ficar 
pennaneldemeDle ligados, energi
zados pela rede C.A. local ... Entre 
outros: computadores, free7.ers, 
dispositivos de manutenc;ao de 
temperatura e/ou pressao, alannes 
especiais, etc. 

Em muitos desses casos/e
xemplos, 6 fundamental que os 
usumios sejam imediatamente avi
sados, no caso de uma momentanea 
"falta de forc;a", para que urgentes 
e importantes providencias sejam 
tomadas com rapidez (ligac;ao de 
grupos geradores, controle "ma
nual" de si~oes, etc.). Acontece 
que oem scmprc flea devidamente 
nftida hs pessoas, a oco~ncia do 
black out, principalmente se ele se 
~ durante as horas claras do dia (A 
noite, o momentineo corte na pro-

pria iluminac;ao do local normal
mente indicara o fato rapidamen
te ... ). Assim, um aviso HODOIO de 
.. falta de forc;a" 6 de CDOllDC utili
dade em diversas aplicac;oes onde o 
fator SCgutmX;i& seja um componen
te rlgido ... 0 ALARME SONORO 
DE BLACK OUT 6 um instrwnen
to simples, pequeno, barato, extre
mamente confravel e seguro, ali
mentado ( obviamente) a pilhas e 
que - permanentemente conetado A 
uma tomada da rede C.A. local 
(praticamente Dada consome de 
energia, tanto da rede quanto das 
suas pilhas intemas, enquanto "es
pera" ... ), emite um forte e n!tido 
apito, no exato momento em que a 
"forc;a cai" ... 

0 corac;ao do projeto 6 um 
mero oscilador de ~udio, baseado 
em dois trans(stores complementa
res (8D139 e BC558), estruturados 
em ASTA.VEL cuja frequencia 6 
basicamente determinada pelos va
lores do capacitor de 22n e resisto
res de 4K7 e 390K... Para que o 
oscilador funcione, 6 necesswo 
que a base do BC558 (via resistor 
de 390K) receba polarizac;ao nega
tiva, uma vez que o dito trans(stor 
constitui uma unidade PNP ... 

Enquanto houver tensao na 

rede C.A. local, contudo, o diodo 
1N4004, em ~rie com o resistor de 
47K - lW (para HOV) ou de 82K

. 1 W (rede de 220V) fome.ce um 
"trem" de pulsos positivos ao con
junto paralelo delimitado pelo ca
pacitor eletrolftico de 1 Ou, zener de 
12V x lW e resistor de 15K ... Esse 
bloco, portanto, .. mostra" 12V po
sitivos ao resistor de 390K, en
quanto houver Tensao na rede 
C.A., n!vel mais do que suficiente 
para manter o transfstor BC558 
"cortado", inibindo a oscila~o do 
AST A. VEL ... Quando, porem, a re
de C.A ... cair", a austncia dos pul
sos positivos fai1( com que, em 
brev{ssimo instante, o capacitor de 
lOu se descarregue via resistor de 
15K, corn o que, atrav6s desse 
mesmo resistor, suficiente polari• 
za~o negativa (agora fomecida pe,
las pilhas intemas do circuito) pas
sa a atingir o BC558, via seu resis
tor de base ... 0 oscilador, entao, 
co~a a trabalhar, em.iti.ndo pelo 
alto falante estabelecido como 
.. carga" de coletor de B0139, wn 
forte sinal na faix.a central das Fre
qu~ncias de Audio, com Pot!ncia 
suficiente para audi<;ii.o A vanos 
metros, mesmo em ambiente relati
vamente ruidoso ! 

Observem que, como ambos 
os transfstores pennanecem "corta
dos" em situac;ao de "espera", nao 
havera dreno de energia das pilhas 
(sao 4 pequenas, num suporte) em 
stand by. Por outro lado, a elevada 
impedancia do sistema de entrada 
coloca o consumo de energia "pu
xada" da tomada num n!vel extre
mamente baixo, sob Corrente em 
tomo de lmA, correspondendo a 
cerca de 0,1 W (alguns centavinhos 
por ~s, na conta da Cia. de Eletri
cidade ... ). Apenas guando ocorre o 
disparo sonoro, o dreno de Corren
te sobre as pilhas sobe para algu
mas dezenas de miliamp6res, porem 
como tal situac;iio 6 transit6ria (uma 
vez "recebido" o aviso, o usumo 
pode desligar a unidade - dnica 
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maneria, alli1s, de "emudece-la" ..• ), 
a durabilidade geral das pilhas sera 
muiro grande (vwos meses, pelo 
menos ..• ). 

Em tudo, e por tudo, um dis
positivo economico e extremamente 
v4lido... Nao 6 todo mundo - cer
tamente - que necessita de um apa
relho do genero, porem "quern pre
cisa", PRECISA MESMO, e s6 
tera vantagens na sua constru~o e 
utiliz.a~o ! 

••••• 
COMPONENTES E MONTAGEM 

Todos os componentes sao 
comuns, de baixo custo, fliceis de 
encontrar na maioria dos varejistas 
de Eletrdnica. .. Ambos os trans{sto
res admitem vmias equivalencias, 
sempre considerando suas carac
tcdsti~s bisici:IS (ji que o bloco 
ogcilador nao 6 um.a pane crltica do 
circuito): o BC558 ~ um PNP, de 
silfcio, baixa Potcncia, baixa Fre
quencia, alto ganbo, enquanto que 
um BD139 6 um NPN, de sil{cio, 
mMia/alta Po~ncia, baixa Fre
quencia, born ganho ... No lugar do 
diodo IN4004 pode ser usado 
qualquer outro, capaz de manejar 
pelo menos 400V, sob Corrente de 
uma fragao de Am¢re ... Quanto ao 
zcmer, nao se recomenda altera1roes 
na sua Tensao nominal ( 12V). 
Tam~m nao 6 aconselhlivel variar 
experirnentalrnente os valores dos 
resistores para nao correr o risco de 
"tirar do ponto" os ciilculos de 
Tensao realizados para o projeto ... 
Quern, contudo, nao "gostar" do 
timbre sonoro do sinal de alanne, 
podera altera-lo dentro de consi-

deravel faixa, "mexendo" no valor 
original do capacitor de 22n ( den
tro da gama que vai de lOn a 47n). 

0 alto-falante pode ter qual
quer tamanho (considerando que o 
rendimento acustico, geralmente, 6 
diretamente proporcional ao seu 
diametro ... ), capaz de manejar uns 
5W (a Potencia rn6dia real do cir
cuito 6 menor do que ta1 parametro, 
mas para boa confiabilidade 6 me
lhor "dar margem" .•. ). 

As pilhas (totalizando 6 volts) 
podem ser 4 pequenas (durabilida
de estimada de 4 a 6 meses) ou 
4 roodias (podendo · atingir quase 
um ano de durabilidade, se as soli
citac;oes nao forem muito frequen
tes ... ). 

Dependendo, entao, do tama
nho do alto-falant.e, das pilhas e 
das proprias "intem;oes" de com
pactagao por parte do montador, o 
projeto pode ser realizado tanto em 
placa de Circuito lmpresso ( espec{
fica ou tipo "padrao") quanta em 
"ponte" de terminais... Em qual
quer caso, a montagem nao sera um 
"animal heptacefalo" (bicho de se
re cabec;as ... ), uma vez que as pe
~as sao em m1mero reduzido e 
apresentarn dimensoes tarn~m mo
destas ... 

Conforme sugere a fig. 2, 
uma boa solm;ao final para o lay 
out do ALARME SONORO 6 em
butir o circuito numa caixa relati
vamente robusta, dotada, na trasei
ra, de um par de pinos ( corretamen
te dimensionados e afastados para a 
fun~o ... ) para conexao direta a 
uma tomada C.A. "de parede", e -
na parte frontal (al6m de furos para 
sa{da de som do alto-falante inter
no ), de uma tomada ("femea") ti 
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qual podera ser ligado o equipa
mento ou aparelho cuja pennanente 
energizac;ao vii ser monitorada ••• 
Nao esquecer de dimensionar pinos 
e tomada de acordo com os n{veis 
de Corrente e Potencia envolvidos, 
e de proteger tudo muito bem con
tra "curtos" e eventualidade de 
contatos indevidos ..• 

Quern preferir podera ainda 
construir e instalar o ALARME 
como unidade autonoma e indepen
dente, numa caixinha menor, talvez 
dotada na traseira dos tais pinos pa
ra conexao direta a uma tomada 
C.A. qualquer, onde ficara o dispo
sitivo de fonna permanente... Em
bora nao tenha sido inclu{do "for
malmente" no diagrama blisico (fig. 
1), quern quiser podera dotar o cir
cuito de um interruptor simples, 
bastando intercalli-lo na linha do 
positivo da alimenta<;ao de baixa 
Tensao C.C. (pilhas), com o que 
sera poss{vel - quando desejado -
"emudecer" o aviso sonoro durante 
uma situa<;ao de "alarme", jli que 
nao havera outra maneira pratica de 
"calar" o circuito, com seus pinos 
de Entrada desconetados da toma
da, ou ligados a uma tomada onde 
nao exista, no momento, energia. 

••••• 
Na monitora<;ao de modernos 

aparelhos digitais, computadoriza
dos, o ALARME tamMm mostrara 
grande utilidade, j:1 que a maioria 
desses implementos costuma apre
sentar um curto penodo de "re
ten~o" de suas mem6rias (energi
zadas por capacitores internos de 
annazenamento •.. ), que dura alguns 
minutos, no caso de uma "falta de 
for<;a" ... Com o aviso sonoro, ha
vera tempo para provindenciar 
energias alternativas (bancos de ba
terias ou fontes de back up). Enfim, 
as utiliza<;oes reais do dispositivo 
sao - como jli foi dito - muitas, e 6 
s6 botar a imagina<;ao pra funcio
nar, buscando o melhor aproveita
mento poss{vel.. . 

••••• 
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maneria, alms, de "emudece-la" ••• ), 
a durabilidade geral das pilhas sera 
muito grande (vmos meses, pelo 
menos ... ). 

Em tudo, e por tudo, um dis
positivo economico e extremamente 
v4lido... Nao 6 todo mundo - cer
tamente - que necessita de um apa
relho do genero, porem "quern pre
cisa", PRECISA MESMO, e s6 
tera vantagens na sua constru~o e 
utiliza<;ao ! 

••••• 
COMPONENTES E MONTAGEM 

Todos os componentes sao 
comuns, de baixo custo, fdceis de 
encontrar na maioria dos varejistas 
de Eletn'inica... Ambos os transfsto
res admitem v:hias equivalencias, 
scmp1e considerando suas carac
tert'sticas b~icas (jii que o bloco 
oscilador nao t! uma parte crltica do 
cin:uito); o BC558 6 um PNP, de 
sillcio, bai;-..a Potencia, baixa Fre
quencia, alto ganho, enquanto que 
um BD139 ~ um NPN, de silfcio, 
m6dia/alta Potencia, baixa Fre
quencia, born ganho ... No lugar do 
diodo 1N4004 pode ser usado 
qualquer outro, capaz de manejar 
pelo menos 400V, sob Corrente de 
wna fia~ao de Am¢re ••• Quanto ao 
zener. nao se recomenda altera~6es 
na sua Tensao nominal (12V). 
Tambem nao ~ aconselhlivel variar 
experimentalmente os valores dos 
resistores para niio correr o risco de 
"tirar do ponto" os c~lculos de 
Tensiio realizados para o projeto ••• 
Quern, contudo, nao "gostar" do 
timbre sonoro do sinal de alarme, 
podem altem-lo dentro de consi-

deravel faixa, "mexendo" no valor 
original do capacitor de 22n (den
tro da gama que vai de 10n a 47n). 

0 alto-falante pode ter qual
quer tarnanho (considerando que o 
rendimento acustico, geralmente, 6 
diretamente proporcional ao seu 
difunetro ••• ), capaz de manejar uns 
SW (a Potencia m6dia real do cir
cuito 6 menor do que ta1 parametro, 
mas para boa confiabilidade 6 me
lhor "dar margem" ••• ). 

As pilhas (totalizando 6 volts) 
podem ser 4 pequenas (durabilida
de estimada de 4 a 6 meses) OU 

4 m6dias (podendo · atingir quase 
um ano de durabilidade, se as soli
cita<;oes niio forem muito frequen
tes ••. ). 

Dependendo, entiio, do tama
nho do alto-falante, das pilhas e 
das proprias "inten<;oes" de com
pacta~o por parte do montador, o 
projeto pode ser realizado tanto em 
placa de Circuito Impresso (espec{
fica ou tipo "padriio") quanto em 
"ponte" de terminais ... Em qual
quer caso, a montagem nao sem um 
"animal heptacefalo" (bicho de se
te cabe~as •.• ), uma vez que as pe
<;as sao em nwnero reduzido e 
apresentam dimensoes t:amMm mo
destas ... 

Conforme sugere a fig. 2, 
uma boa solu<;ao final para o lay 
out do ALARtvIE SONORO 6 em
butir o circuito numa caixa relati
vamente robusta, dotada, na trasei
ra, de um par de pinos ( corretamen
te dimensionados e afastados para a 
fun<;ao ... ) para conexao direta a 
uma tomada C.A ... de parede", e -
na parte frontal (al6m de furos para 
sa{da de som do alto-falante inter
no), de uma tomada ("f~mea") ti 
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qual podera ser ligado o equipa
mento ou aparelho cuja pennanente 
energiza<;ao v~ ser monitorada ••• 
Nao esquecer de dimensionar pinos 
e tomada de acordo com os n{veis 
de Corrente e Potencia envolvidos, 
e de proteger tudo muito bem con
tra "curtos" e eventualidade de 
contatos indevidos ••• 

Quern preferir podem ainda 
construir e instalar o ALARME 
como unidade autonoma e indepen
dente, numa caixinha menor, talvez 
dotada na traseira dos tais pinos pa
ra conexao direta a uma tomada 
C.A. qualquer, onde ficara o dispo
sitivo de forma permanente. •• Em
bora nao tenha sido inclu{do "for
malmente" no diagrama b~ico (fig. 
1), quern quiser podem dotar o cir
cuito de um interruptor simples, 
bastando intercal~-lo na linha do 
positivo da alimenta<;ao de baixa 
Tensao C.C. (pilhas), com o que 
sem possfvel - quando desejado -
"emudecer" o aviso sonoro durante 
uma situa<;ao de "alarme", j~ que 
nao havem outra maneira pmtica de 
"calar" o circuito, com seus pinos 
de Entrada desconetados da toma
da, ou ligados a uma tomada onde 
nao exista, no momento, energia. 

••••• 
Na monitora<;ao de modemos 

aparelhos digitais, computadoriza
dos, o ALARME tamb6m mostrara 
grande utilidade, j~ que a maioria 
desses implementos costuma apre
sentar um curto perlodo de .. re
ten~o" de suas mem6rias (energi
zadas por capacitores intemos de 
armazenamento •.. ), que dura alguns 
minutos, no caso de uma .. falta de 
for<;a" •.• Com o aviso sonoro, ha
vera tempo para provindenciar 
energias altemativas (bancos de ba
terias ou fontes de back up). Enfim, 
as utiliza<;6es reais do dispositivo 
sao - como j~ foi dito - muitas, e 6 
s6 botar a imagina<;ao pra funcio
nar, buscando o melhor aproveita
mento poss{vel... 
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