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AO LEITOR 

Parece que foi ontem (a expressao e tao vetha quanto andar pra tren1e, mas a tlnica 
que nos ocorre •.. ), mas j!i decorrem tres anos e alguns meses (APE esui em pleno qualt> 
anode atividade ••• ) do dia em que se reuniram Editores, Autores, Tocnicos e Patrocinado
res para • numa s6 tarde - criarem os solidos alicerces de uma Revista que hoje pode os
tentar, sem a menor modestia, o tflulo de "Campea" entre o publico Hobbysta de Eletr6nica 
no Brasil (e, agora, tambem caminhando a passos largos para assumir tal pos~ao em Por
tugal...)! 

, Nao for am anos "faceis", ja que a luta para manter intocados os preceitos e imacu • 
lada a filosofia que nortearam o nascimento de APE foi (e e ... ) ardua. Mas nao abrimos 
mao de fazer uma Revista dirigida ao Hobbysla, antes de tudo! Buscamos, desde o infcio, a 
mais perleita "identidade" com o ptlblico Leitor, nos seus interesses mais diretos, nas suas 
potencialidades e ate no atendimento as suas pr6prias "disponibilidades financeiras" ... 
Assim, APE insislB em s6 publicar projetos realiz4veis, fugindo da posh;ao (na nossa opi
niao, panfletaria ... ) de simples divulgadora de releases das poderosas industrias do ramo 
eletronico, ou de mero mostruario de "novidades" eletr6nicas que nunca • na pratica • es
tarao a real disposigao do nosso (pobre ... ) mercado e ptlblico ... 

Essa posii;ao, absolutarnente honesta e realista, jamais invalidou, contudo, a quali
dade e validade tecnicas de APE, grai;as, principalmente, a grande criatividade e ao pro
verbial "jOgo de cintura" de toda a Equipe Tecnica, Laboratoristas, Projetistas e Redatores, 
que conseguem • literalmente • "extrair agua de pedra", trazendo a cada exemplar um 
"monte" de novidades, sejam a nfvel circuital, sejam a nfvel de ideias aplicativas, sejam no 
aproveitarnente inteligente de "velhos" conceitos, sob novas roupagens Mcnicas. •• E tudo 
isso apresentado da forrna mais absolutamente "descomplicada" possfvel, conforrne sem
pre foi requerido e apreciado pelo nosso Universo Leitor! 

Pequenas alterai;c\es ou modificai;cies ocorreram, durante esses tres anos "e coi
sa", porem todas elas na diregao pedida pelo ptlblico Hobbysta ... Conforme sempre 
dissemos. "aqui VocE!s mandam" ea imensa quantidade de cartas mensalmente recebidas 
(ainda que, por pura falta de espai;o editorial, poucas delas sejam respondidas diretarnente 
no CORREIO TECNICO ••• ) sempre parametrou os caminhos e tendencias pouco a pouco 
inseridas na configurai;ao final de APE! 

Assim, o que esperarnos no decorrer do quarto ano da Revista, e que VocE!s conti• 
nuem escrevendo, "palpitando", criticando, sugerindo, "espemeando" e ... direcionando a 
sua Revista pratica de Eletronica ( como sempre o fizeram, alias ... )! Podemos garantir que 
fantasticas novidades estao para "estourar" nas p.iginas de APE, aguardando apenas o 
momento oportuno (as grandes dificuldades econ6micas que assolam o Brasil e o mundo, 
nos tlltimos tempos, tern representado um consider.ivel "freio" a alguns "saltos" que pre
tendemos dar ••• ). 0 importante e lembrar que "quando forrnos, iremos com Vod!J:t', pois 
esse e o desenho de APE, responsavel pelo enorme (e facil de entender ••• ) sucesso da 
nossa Revista! 

Obrigado, e ... fiquem conosco! 

OEDITOA 

REVIST A NQJg 

NESTE NlJMERO: 
8 - MINUTERIA PROFISSIONAL 

EK 
14 • CAIXA DE SURPRESA 
20 - ROBO JARDINEIRO 
25 • ANTI-ROUBO RESGATE 

P/CARRO II 
37 - DESRATIZADOR ELETRONICO 

40-TEMPORIZADOR AUTOMATI
CO PARA LIGACOES TELEF'O
NICAS 

44 - MODULOS P/CONTROLE RE
MOTO INFRA•VERMELHO 

49 - BASE DE TEMPO DE PRE
CISAO (1Hz • BAIXO CUSTO) 

E vedada a reprodui;:ao total ou parcial de textos, artes ou fotos que compo
nham a presente Edii;:ao, sem a autorizacao expressa dos Editores. Os Projetos 
Eletronicos aqui descritos destinam-se unicamente a aplicacoes como hobby 
ou utilizacao pessoal, sendo proibida a sua comercializacao ou industriali
zacao sem a autorizacao expressa dos autores ou detentores de eventuais 
direitos e patentes, A Revista nao se responsabiliza pelo mau funcionamento 
ou nao funcionamento das montagens aqui descritas, nao se obrigando a 
nenhum tipo de assistencia tecnica aos leitores. 
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InstrucOes 
Gerais para as 
Montagens 
As pequenas regras e lnstrui;:oes aqui descritas destinam-se aos principiantes ou hobbystas ainda 
sem muita pnhica e constituem um verdadeiro MINI-MANUAL DE MONTAGENS, valend~ para 
a realizai;:ao de todo e qualquer projeto de Eletrdnica (sejam os publicados em A.P.E., seJam os 
mostrados em livros ou outras publicac;oes .. .). Sempre que ocorrerem duvidas, durante a montagem 
de qualquer projeto, recomenda-se ao Leitor consultar as presentes lnstrui;:oes, cujo car~ter Geral e 
Permanente faz com que estejam SEMPRE presentes aqui, nas primeiras paginas de todo exemplar 
de A.P.E. 

OS COMPONENTES 
• Em todos os circuitos, dos mais simples 

aos mais complexos, existem, basica
mente, dois tipos de pe,;as: as POLARI
ZADAS e as NAO POLARIZADAS. Os 
componentes NAO POLARIZADOS sao, 
na sua grande maioria, RESISTORES e 
CAPACITORES comuns. Podem ser liga
dos "daqui pra l.i OU de la prii ca"' sem 
prol'llemas. O (inico requisito e reconhe
cer-~e previamenle o valor (c outros 
par:imetros) do componcnte, para ligi-lo 
no lugar "erto do circuito. 0 "TABE
LAO" A.P.E. da todas as "dicas" para a 
lei tura dos v alores e codigos dos _RESIS
TORES, CAPAClTORES POL!ESTER, 
CAPACITORES DISCO CERAMICOS, 
etc. Sempre que surgirem duvidas ou 
"esqueci111entos", as Instru,;6es do 
"TABELAO" devem ser consultadas. 

• Os principais componentes dos circuitos 
sao, na maioria das vezes, POLARIZA
DOS, ou seja. seus tenninais, pinos ou 
"pemas" tern posi,;ao certa e unica para 
serem ligados ao circuito! Entre tais 
componentes, destacam-se os J?IODOS, 
LEDs, SCRs, TRIACs, TRANSISTORES 
(bipolares, fets, unijurn,;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 "nomes" e posi,;6es relativas 
dos tenninais desses componentes, ja que 
qualquer inversao na hora das soldagens 
ocasionara o nao funcionamento do cir
cuito, alem de eventuais danos ao pr6-
prio componente erroneamente ligado. 
0 'TABELAO" mostra a grande maioria 
dos componen tes nonnahnen !e u tiliza
dos nas montagens de A.P.E., em suas 
aparencias, pinagens e simbolos. Quan
do, em algum circuito publicado, surgir 
um ou mais componentes cujo "vi~ual" 
nao esteja relacioilado no "TABELAO", 
as necessarias infonna,;6es serao fome
cidas junto ao texto descritivo da respec
tiva montagem, atraves de ilustra,;6es 
claras e obje tivas. 

LIGANDO E SOLDANDO 
• Praticamente todas as montagem aqui 

publicadas sao implementadas no sistema 
de CIRCUITO IMPRESSO, assim as 
instru\6es a seguir referem-se aos cuida
dos basicos necessarios a essa tecnica de 
montagem. 0 carater geral das recomen-

da,;6es, contudo, faz com que elas tam
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" (maximo 30 watts). A solda tam
bem deve ser fina, de boa qualidade e 
de baixo ponto de fusao (tipo 60/40 ou 
63/37). Antes de iniciar a soldagem, a 
ponta do ferro deve ser limpa, remo
vendo-se qualquer oxidai,;ao ou sujeira 
ali acumuladas. Depois de limpa e aque
cida, a ponta do ferro devc ser levemente 
estanhada (espalhando-se um pouco de 
solda sobre ela), o que facilitara o con
tato tennico com os tenninais. 

e As superffcies cobreadas das placas de 
Circuito Impresso devcm scr rigorosa
mente limpas (com lixa fina ou palha 
de a,;o) antes das soldagens. 0 cobre 
deve ficar brilhante, sem qualquer rcsi
duo de oxida,;6es, 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 pare,;am 
limp as e secas ... ) a ta cam o cob re com 
grande rapidez, prejudicando as boas 
soldagens. Os tenninais de componentes 
tam rem 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. Ja eventuais "curtos" entrc 
ilhas ou pistas, podem ser removidos ras
pando-se o defeito com uma ferramenta 
de pon ta afiada. 

eColoquc todos os componentes na placa 
orientando-se sempre pelo "chapeado" 
mostrado junto as instru,;6es de cada 
montagem. Atcn,;ao aos componentcs 
POLARIZADOS e as suas posi,;6es rela
tivas (INTEGRADOS, TRANSISTORES, 
DIODOS, CAPACITORES ELETROLI
TICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, etc.). 

• Aten,;ao tambem aos valores das demais 
pe,;as (NAO POLARIZADAS). Qualquer 

du.vida, consulte os desenhos da re~ec
tiv a montagem, e/ou o 'TABELAO". 

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

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

• Apenas co rte os excessos dos tenninais 
ou pontas de fios (pelo !ado cobreado) 
ap6s rigorosa conferencia quanto aos 
valores, posi,;6es, polaridades, etc., de 
todas as pe,;as, componentes, liga,;6es 
perife_ricas (aquelas externas a placa), 
etc. E muito dificil reaproveitar ou cor
rigir a posi,;ao de um componente cujos 
tenninaisja tenham sido cortados. 

e ATEN<";:AO as instru,;6es de calibra,;ao, 
ajuste e utiliza,;iio dos projetos. Evite a 
utiliza,;ao de pe,;as com valores ou carac
tedsticas diferentes daquelas indicadas 
na LISTA DE PE<";:AS. Leia sempre 
TODO o artigo antes de montar ou uti
lizar o circuito. Experimenta,;6es apenas 
devem ser ten tad as por aqueles que ja 
tern um razoavel conhecimento OU pra
tica e sempre guiadas pelo born senso. 
Eventuahnen te, nos pr6prios textos des
critivos existem sugest6es para experi
menta,;oes. Procure seguir tais sugest6es 
se quiser ten tar alguma modifica,;ao ... 

eATEN<";:AO as isola,;6es, principalmente 
nos circuitos ou dis\JOsitivos que traba
lhem sob tens6es e/ou corren tes eleva
das. Quando a utiliza,;ao exigir conexao 
dire ta a rede de C .A. domiciliar (110 
ou 220 volts) DESLIGUE a chave geral 
da instala,;ao local antes de promover 
essa conexiio. Nos dispositivos alimen: 
tados com pilhas ou baterias, se forem 
deixados fora de opera,;ao por longos 
perfodos, convem retirar as pilhas ou 
baterias, evitando danos por "vazamen
to" das pastas quimicas (fortemente 
corrosivas) contidas no interior dessas 
fon tes de energia). 
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~:~ ~-:~ t• ALGAft1$MO 

3• - ~--- MULTIPLICAOOR 
4 "° -......, TOl.ERANCIA 

111,;u 

COR 

preto 
marrom 
vennefho 
laranja 
amare:lo 
verde 
azul 
violeta 
cinza 
branco 
ouro 
prata 
lsem corl 

MARROM 

PRETO 
MARROM 

OURO 

100fl 

5% 

1,a e 2.• 
faixas 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

VALOR EM 0t4M$ 
OHMS 

-c:::J-

CODIGO 
3.• faixa 4.a faixa 

X 10 1% 
X 100 2% 

X 1000 3% 
X 10000 4% 

x 100000 
6 x 1000000 
7 
8 
9 

x 0,1 5% 
X 0,01 HJ% 

20% 

EXEMPLOS 

VE.RMELHO MARROM 

VERMELHO PRETO 
LARANJA VERDE 

PRATA MARROM 

22 Kfl 1 Mfl 
10% 1% 

VALOR £M 

~ I-- PICOFARADS 

CdDIGO 
COR faixas 3~ faixa 4_a faixa 5~ tafxa 

preto 0 20% 

marrom 1 x 10 
vermelho 2 X 100 250V 
laranja 3 X 1000 
amarelo 4 X 10000 400V 

verde 5 X 100000 
azul 6 X 1000000 630V 

Violeta 7 
cinza 8 
branco 9 10% 

EXEMPLOS 

MARROM AMARELO VERMELHO 

PRETO VIOLETA VERMELHO 

LARANJA VERMELHO AMARELO 

BRANCO PRETO BRANCO 

VERMELHO AZUL AMAAELO 

lOKpF (10nF) 4K7pF (4n7, 220KpF (220n F) 

10% 20% 10% 
250 V 630 V 400V 
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AT!'. lOpF 
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D 0,50pF 

F lpF 

G 2pF 
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223 M 

101 J 
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C 
B PHP 

EXEMPLOS 
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BC e,49 
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SERI~ BF 

"' .. 
" 

.EXEMPLO 

8F494 ( NPH} 

EXEMPLOS 

NPN 
80135 
eo,:,1 
801!9 

C APACITORES E LETROL(TICOS 

PNP 
80136 
0013g 
80140 

SERIE E 

Tl~ 

ece 

EXEMPLOS 
NPN 
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TIP 31 
TIP4I 
TIP 49 

PNP 
TIP:JO 
TIP!2 
TIP4~ 
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P1.-II CIMA - EXEMPLOS 1 2 3 " 5 6 1 8 1 2 3 4 , 6 1 6 9 
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FOTO-TRANslsTOA MIC ELETRETO 

E~ C ~-ITI 

EXEMPLO ~r'v\ ,i-!VJ ~ -1-
TIL T& ~E ~ 

PILHAS + 

TOLERANCIA 

ACIMA DE 10pF 

F 1% M 20% 

G 2% p +100% 

H 3% s + 50% 

J 5% 2 + BO% 

K 10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF (4n7J 

22KpF (22nFl 

lOOpF 

lOKpF (lOnFl 

0% 

20% 

20% 

10% 

20% 

5% 

20% 

ElEMPLOS 

TIC2:06 TICZt6 
TIC 2H - TlC 236 

SCfh 

EXEIIPLOS 

TIC 106 - TIC116 
TIC 126 

OIOOOS 

r:;: 
11N4002 

l N 4001 

1 N 4004 

IN 4007 

~ 

POTENCt0METfitO 

2 

~ 
CAPACITOR VAfWWEL 

1 

m 
2 

CUIAMICO 

:Jt 
71:" 

PUSh- 8t.JTTON 

t: 

TRIMU 
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De tempos em tempos precisamos relembrar a Tunna as (inevitaveis) 
"regrinhas" do CORREIO TECNICO ... Mais ainda agora, que APE rece
beu algumas re-orientac;oes no seu fonnato Editorial, na organizac;io 
tematica das suas materlas e S8()08S (embom - reaflnnamos - o "es
tilio" continue rigorosamente o nw,u lextos descontrardos, diJetos, 
sem frescuras, e muila infonna~o, 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 espac;o destinado a presente Se(lio nio 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 detennlnado perfodo, muHas referem-se 
especificamente a detenninada montagem, assunto ou problema, entao 
tal assunto esta aut.0111alica111enfe selecionado para resposta! Escolhe
mos ..._ 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 est.a sendo respondida naquele 
item ... ). 0 segundo criterio da triagem e !J11nde orlginalidade ou valida
de. .. Nesse caso, mesmo que apanas uma Carta tratou do assunto, sera 
selecionada para Resposta, ja que julgamos o tema de lnteresse geral 
para a Tunnal o ultimo criterio e pummente cronologico: todo mundo 
"entra na fila" (que ja est.a "enonnfssima", com um lnevitavel atraso de 
meses ... ) e, pela ordem de chegada, as Cartas vao sendo aqui aborda
das (a menos que ;a tenham sido selecionadas pelos criterios princl
pais, anterionnente mencionados ... ). Nos sentlmos muito, de verdade, 
mas nio ha ouba naneira (a nao ser transfonnando APE numa unica e 
imensa "Se~o de Cartas" ... ). Respostas individuals, "personalizadas", 
pelo Correio, nao podemos dar (nao sobraria, aqui, ninguem para fazer a 
APE ... ). Pelos mesmos e obvlos motivos, nao temos condic;ao de fazer 
atendimento telefonico e muito menos pessoal, "ao vivo" ... Bem que 
gostariamos, mas ... NAO DA! Agora, de uma coisa Voces todos podem 
ter absoluta certez& TODAS as Cartas sao lidas, analisadas e conside
radas, pois esse e o nosso metodo de trabalho, de auto-avalia~o e de 
parametrar os rumos da Revista, que e DE VOCES, sob todos os aspec
tos! 

"Correio Tecnfoo" 
A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA LTDA 

Rua General Os6t1o, 157 - CEP 01213 - Sao Paulo - SP 

"Com uma pl.aquinha "feita em casa", 
realizei a montagem da BATALHA £S
PACIAL, projeto mostrado em APE n9 

35 (montagem 177) ••. Depots de "penar" 
um pouco para encontrar as corretas li
gar;oes das oito chaves de jogar (os er
ros que aconteceramforam meus, nifo de 
APE ... ), consegui fazer a "coisa" fun· 
cionar, e gostei muito do resultado ••• Te
nho dois filhos, que estiio se divertindo 
muito com o jogo (a/guns coleguinhas ja 
me . "amear;aram": tenho que constrnir 
jogos semelhantes tambem para eles ••• ). 
Agora uma sugestiio: nao seri.a possfvel 
( sem aumentar o numero de lntegrados 
no circuito, ja que mantendo unicamente 
o 7R05 o custo permaneceria haixo ... ), 
sofisticar o sistema .de determinar;iio do 
ponto escolhido, dentro do quadrante, 
seja para "esconder" o alvo, seja para 

"bomhardea-lo", talvez usando um pe
queno tecl.ado numerico, feito esses utili
zados nos telefones digitais ( de "te
cl.as' •.• )? Acredito que assim tanto a 
aparencia, quanto a propria operar;ao 
da BAT ALH A, ficariam mais "avanr;a
das", do que com as 4 chaves comuns ( e 
o painelzinho de interpretar;iio) existen
tes no projeto original ••. " - Honoria 
Trevisan - Juiz de Pora - MG 

A sua ideia de "sofisticar" a digitagao 
do ponto cscolhido nos quadrantes da 
BESPA e obviamente - valida, Hon6-
rio... S6 que, na pratica, para imple
menta-la sem o auxflio de mais lntegra
dos, a "coisa" nao fica tao facil assim! 
Scriam nccessarias extensas matrizcs de 
diodos, chaveando cclulas de "mcm6ria" 
(Bl EST A YEIS) inevitavclmcntc hasca-

das em transistores (ia que Voce quer 
"fugir" de novos Integrados ... ), que 
transforrnariam os m6dulos de comando 
em caixas incrivelmente congestionadas, 
cuja montagem final ficaria muilD mais 
diffcil do que ja lhe foi (conforme des
creveu) a dos m6dulos originais! A 
o()<.ao l6gica seria "interfacear" os te
clados (tipo "telefone" ou tipo "calcula
dora" e a plaquinha "rnae" atraves de 
Integrados decodificadores especfficos, 
decimal para binario, capazes de "reco
nhecer" o numero da tecla premida e 
"traduzir" esse valor, em binario, para 
as entradas do comparador de magnitu-. 
des (C.I. 7485 ... ). Essa o()<.ao, embora 
nao complexa, a nfvel de montagem, 
inevitavelmente aumenta o custo do cir
cuito e proporcionalmente - aumenta 
tambem o seu consumo geral de Cor
rente (a "familia" TIL e meio "gasto
na", em termos de Corrente "puxada" 
da alimentagao), o que ja come<;aria a 
invalidar a energizai;ao por pilhas, anu
lando a portabilidade da BESPA e ane
xando o custo de uma pequena fonte de 
alimentagao ligada a C.A. local... Assim, 
para quc a BATALHA ESPACIAL nao 
perca o seu "espfrito" de obter o maxi
mo usando o mfnimo ( um dos etemos 
axiomas que norteiam o desenvolvimen
to de projetos para publicai;ao em 
APE ... ), e melhor deixar tudo como 
esta ... Mesmo porque (nas suas pr6prias 
palavras ... ), a garotada adorou (e ja vai 
aprendendo um pouco de notai;ao bina
ria, durante os jogos) ... ! 

"O esquema n9 32, mostrado em APE n'2 
35, ALARME DE PRECISAO PIDES
V/0 DE TEMPERATURA, e exarmnente 
o que eu estava precisando para atender 
a uma encomenda de um amigo, peque
no industrial, que me prometeu remune
rar justamente no caso de eu desenvol
ver um circuito simples e barato, capaz 
de realizar o monitoramento preciso ( em 
torno de 1 ou 2 graus) de uma faixa de 
temperatura (nunca superior a 8if-••• ). 
Eu teria que construir varios MONTrO
RES com as caracterfsticas descritas, 
porem me defronto com um pequeno 
"galho", puramente financeiro: no meu 
estoquc tenho muitos lntegrados de 
''.{amffia'" diRital C.MOS, principalmcmc 
cor(iuntos de gates tipo 400! e 401 I, 
mas raros conjuntos de Amp.Ops., como 
o LM35N uti/i:::ado no citado circ11ito 11'' 

32 de Al'E 11'' 35 ... Niio estou "a fim" de 
investir muita grana 110 assuuto, <' assim 
queria salwr sc nao l possfrel "co11n·r
ter" o circuito /,tisico, para uti/i:w;<io 
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dos lntegrados que ja tenlw, em boa 
quantidade ... Outra coisa: quanto aos 
termo-resistores, o industrial que me fez 
a encomenda tern. no seu estoque, w!trios 
term/stores (todos NI'C, porlm em diver
sos valores diferentes ... ) Haveria a 
chance de aproveitamento tamblm des
ses componentes ( ainda por razoes pu
ramente economicas ••• ), sem ter que "in
dividualizar " muito os circuitos ... ? Sei 
que minha solicitaflio deve fugir das 
normas do CORREi 0, porlm pefo-lhes 
essa ajuda, na qualidade de Leitor asst
duo, fli incondicional, verdadeiro "ma
caco i1e audit/Mo" de APE (que jcf me 
valeu muitas vezes, a nfvel profissional. 
em muitos problemas que encontrei ... )" -
Noemir Gaudencia Nogueira - Campi
nas- SP 
Realmente, Noemir, seu pedido cai na 
categoria de "projetos especfficos", que 
nonnalmente niio mostramos aqui no 
CORREIO (caso contrario a Sec;iio vi
raria um balcao de "caridade" tecnol6-
gica, e n6s nao temos a menor voc~o 
para "Madre Terez:a de Calcuta" da 
Eletronica ... ). Entretanto, suas conside
r~oes "cornoveram" OS Tecnicos do 
nosso Laborat6rio e, levando em conta 
que na raiz do seu problema existem 
condi~oes que podem tambem estar 
atingindo muitos outros Leito
res/Hobbystas, ai esta (fig. A) a respos
ta ao seu dilema fmanceiro e pratico: 
note que, embora o diagrama mostre, no 
cora~o do circuito, um Integrado 
C.MOS 4011, oadinba precisara ser 
mudado para utiliz~ao de um 4001 
(melhor do que isso, s6 dois disso ... ). 0 
trim-pot TPl deve ser usado para o 
ajuste da "sobre-temperatura" da janela 
requerida, enquanto que TP2 e usado 
para o ajuste da "sub-temperatura", ou 
seja: no primeiro determina-se o vetor 
"mais alto" da janela termica e no Se
gundo o vetor "mais baixo" ... Depois de 
tal ajuste feito (por metodos parecidos 
com os descritos no artigo original que 
mostrou o ALARME DE PRECISAO 
P/DESVIO DE TEMPERATURA), 
sempre que o meio controlado tiver sua 
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temperatura deslocada para "fora" da 
dita janela (mais alta ou mais baixa, nao 
importa), o alarme soara, atraves do 
buzmr piezo eletrico ... 0 circuito e tao 
simples e barato quanto o original e o 
unico "prec;o" que sera pago pela alte
r~ao sera o uso de dois termfstores 
(contra apenas um no projeto original). 
0 principal ponto, porem, e que (aten
dendo sua solici~ao), os NTC nao pre
cisam ser iguais em valor nominal! TM 1 
e TM2 podem ter valores radicalmente 
diferentes, e ainda assim o circuito fi
cara preciso, facil de ajustar... Basta 
considerar o seguinte: em qualquer caso, 
o valor do trim-pot anexo devera ser 
igual a cerca do dobro da resistencia 
nominal do termfstor a ele acoplado! 
Assim, se por exemplo TMl for um 
NTC de IOK, TPl devera ser um trim
pot de 22K, e se TM2 for um termfstor 
de 470K, TP2 devera serum trim-pot 
de lM ... Essa regrinha vale para quais
quer valores dos NTC realmente em
pregados, na faixa que vai de poucas 
centenas de ohms ate varios megohms, 
sem problemas! Para a enorme impedan
cia de entrada dos gates C.MOS, prati
camente qualquer valor sera "visto" 
como uma "quirela" .. .! Outra coisa: a 
grande gama de Tensao de alimenta~o 
nonnalmente "aceita" pelos Integrados 
C.MOS permite manter a faixa opera
cional dentro dos 6 a 12V originalmente 
indicados ( o consumo, em stand by, ser 
ate menor do que o mostrado pelo cir -
cuito cujo esquema foi publicado na pag. 
28 de APE n2 35 ... ). Esperamos ter dado 
um born "empurrao" na sua possibilida
de de concretiz:ar a "encomenda" do 
amigo industrial... Se, com isso, Voce 
faturar muito, na pr6xima vez que pas
sarmos por Campinas teremos grande 
prazer em ver Voce circulando num 
conversfvel importado (nem precisa 
mandar aquela convencional "caixinha" 
de 10%, que ja esta se tomando "Lei" -
ver como sao feitas as negociatas e as 
trocas "a nfvel de Ministerio", no nos so 
amado Pais ... ). 

'Tenho algumas consultas tlcnicas so
bre o projeto do ALARME INDUS
TRIAL DE NAO ROTA(;AO, que muito 
me interessou (saiu em APE n!' 34, a 
pcfg. 12 ... ). Primeiro queria saber se nao 
l posstvel adaptar o modulo otico infra
vermelho para funcionar nao por re
flexlio do feixe, mas por interrupr;lio des
te, uma vez que disponho, num maquina• 
rio que pretendo controlar, de um volan• 
te perfurado em toda a sua vo/Ja, o que 
me parece bastante proptcio a tal modi
ficaflio .•. Sei que, teoricamente, nao de
vem existir probkmas maiores nessa 
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adaptaflio, mas temo que a intensidade 
do fetxe infra-vermelho, "visto" frontal
mente pelo sensor, possa inteiferir com 
uma correta interpretaflio da ve/ocidade 
ou dafrequencia dos pulsos ... Outra coi
sa: gostaria de saber se l possfvel adap
tar o modulo de sensoreamento do pro
jeto original ( sem a parte destinada ao 
disparo do alarme sonoro ... ) para um 
conversor que _me possibilitasse "/,er'' di
retamente o regime de ro~iio, numfre• 
quencfmetro ... " - Valier Annunciato -
Salvador • BA. 

Antes da resposta ao Valter, pedimos 
aos Leitores que - observando o presen
te CORREIO, notem como APE, em
bora sendo uma Revista nitidamente di
reciooada ao Hobbysta, tambem atinge 
(e como ... ) os interesses diretos de va
rios profissionais e t:ecnicos que traba
lham nas mais diversas areas onde a Ele
tronica "dl1 as cartas"! Mas vamos aos 
problemas do Vatter ... Nada obsta, caro 
Leitor, que Voce re-oriente o modulo 
6tico do ANARO, oonfonne sugere o 
diagrama da fig. B, do modo a efetu.t.r o 
sensoreamento nao mais por reflexao do 
feixe, mas sin1 por "quebra" do dito cu
jo! Quando elabornmos a id~ia basica do 
circuito, tfnhamos em mente simplificar 
ou universalizar ao maximo a sua utili
za~o. dai termos optado pelo m6dulo 
reflexivo (que, convenhamos, e de mais 
fl1cil adapt~ao a maior numero de con
di~s/maquinarios .•. ). A ideia que Voce 
tern, de que a intensidade do feixe in
fra-vermelho, frontal, podera ser exces
siva - se for constatada tal possibilidade 
• e facilmente contomavel, simplesmen
te atenuando o feixe, pelo awnento ex -
perimental do valor original do resis
tor-serie do TIL32 (ou TIL38). Os 
470R originais podem, sem-problemas, 
serem "incrementados" para 1K ou 
mesmo 2K2, com funcionamento ade
quado, a circunstil.ncias mais especffi
cas ... E born Iembrar, contudo, do signi
ficado pratico da tabelinha do MO
NOEST A VEL, rnostrada na pag. 17 de 
APE 02 34, que esta vinculada a 
ocorrencia de apenas UM pulso por vol
ta, na sua relac;ao entre RPM e PPS ... 
Existem duas saida1> praticas para os 
problemas de "quantidade" de pulsm;; 
(A) vedar com material opaco (ainda 
que leve, para nao prejudicar o "balan-
90" do volante ... ), lodos os furos menos 



um. ou (B) considerar matematicemente 
"multipticada" a rota9ao, em furn;ao da 
exata quantidade de furos ... Exemplo: se 
o rotor tiver. 10 furos, ea ro~ao for de 
30 voltas por minuto (30 RPM), a tabela 
devera ser considerada pelo seu item de 
"300" RPM, e assim proporcionabnen
te... Agora, quanto a possibilidade de 
usar o m6dulo de sensoreamento (em 
qualquer das modalidades, por reflexao 
ou por interru~ao do feixe ... ) como 
"conversor" para leitura da rotac;ao em 
frequencfmetro, nada mais simples, Val
ter! Observe o diagrama da fig. C e note 
que todo o bloco circuital a partir do 
primeiro gate do 4001 (rever o esquema 
original, a pag. 12 de APE ng 34 ... ) deve 
ser alterado (na verdade, simplifica
do ... ), nao havendo mais a necessidade 
dos "aguc;adores" de pulso, nem do ori
ginal MONOESTAVEL e nem do dri
ver dotado de curta temporizayao para 
acionamento do bmzer! A "coisa" toda 
pode ser configurada conforme esquema 
da fig. C, que apresentara ao fre
quendmetro pulsos muito bem defmi
dos, facilmente "intcrpretaveis" por tal 
iru;trwnento de medi~o... Apenas por 
segurani;a, e no sentido de universalizar 
o acionarn.ento, o trim-pot de 1 M nano
va saida do sistema, servira para, atraves 
do seu cuidadoso ajuste, adequar o nfvel 
dos sinais fomecidos pelo modulo sen
sor as necessidades ou requerimentos do 
m6dulo de Entrada do citado fre
quencfmetro. Com essa configurac;ao 
simples, obviamente Voce tera que ado
tar uma Tabela de Conversao, capaz de 
traduzir o valor numerico mostrado no 
display do frequencfmetro, em valores 
de RPM ... Entretanto, existe uma outra 
possibilidade, mais "tecnica", que e 
manter o monoestivel do· circuito origi
nal (bloco em torno dos gates delimita
dos pelos pinos 11-12-13 e 8-9'-10 do 
4001), recalculando os valores de Rx e 
Cx (estamos nos referindo ao esquema 
da pag. 12 de APE n2 34 ... ), de modo a 
efetuar uma rustica, porem precisa di
visao de Frequencia, com o que a "tra
duc;ao" da Frequencia em RPM podera 
ate ser obtida diretamente ... ! Calcule e 
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experimente, que todas as "saidas" aqui 
descritas sao tecnicamente possiveis, 
viaveis e praticas! 

BBBBBBBB 
"Meu PINTO niio funcional Estou me 
referindo a montagem n'! 178, publicada 
em APE n'! 35 ••• Fiz todo o circuito rigo
rosamente de acordo com o artigo, in
clusive a plaquinha, conferido e re-con
ferida "mif' vezes ... A unica diferell{ia e 
que, nao encontrando o tran.sformador
zinho tipo "pinta vennellul', coloquei 
um trafinho de envoltorio azul, removido 
de um velho radinho de pilhos, inutili
zando ••• Como niio tinha m:uita certeza 
de qual enrolnmento era o prim6rio ou 
!lll'IINlario, ftz a experiencia dos dois 
I.ados, e nada ... Numa das posit;oes, con
segui obter uma especie de "grito", su• 
per-agudo, em nada semellumte ao piar 
de um pinto ... Sera que Voe& de APE, 
reconhecidos especialistas no assunto, 
nao poderiam me dar alguma "dica'' de 
onde procurar o defeito e de coma cor
rigir os problemas do meu PINTO ... ?" -
A. V .N. • Campo Grande - MS. 

Voce nos assustou, A.V.N ... .! Estava
mos quase recomendando que consul
tasse um andrologista, ou mesmo um 
psic6logo, com essa hist6ria de "pinto 
que nao funciona", de "fazer a expe
riencia dos dois lados" e do "grito agu
do, numa das posic;oes ... "! Mas o "ga
lho" todo do seu PINTO esta mesmo no 
trafinho que Voce aproveitou do velho 
radio de pilhas ... Quase sempre, o trans
fonnador azul refere-se a um compo
nente com fun~ao de driver (excitador) 

dos transfstores de saida, apresentando 
desconformidades nas suas impedancias 
e indutancias, com relac;ao as necessida
des do circuito do PIAU ... Se ta na 
mesma "sucata" de radinho que Voce 
"depenou", existir um outro trafinho, 
este devera ser o de saida, cujos para
metros situam-se em condic;ao bem mais 
pr6xima das requeridas pelo circuito do 
PINTO AUTOMATICO ... Se, por aca
so, nesse segundo trafinho, um dos lados 
tiver tr& fios, nao se preocupe: basta 
ignorar o fio central desse lado, consi
derando tal enrolamento como o prim4-
rio (P) do componente, e assim ligan
do-o ao circuito do PIAU ... Outras ten
tativas que Voce podera fazer, se real
mente o tal "trafinho azul" for o iioico 
disponfvel: pelo som "agudo" que foi 
obtido, nu.ma das po~. parece-nos 
um caso nftido de indutancia inferior il 
necessaria, que Voce pode tentar corri
gir pelo aumento em "larga margem" do 
valor do capacitor original de 10n, para 
100n ate 470n (experimente ... ). Tambem 
se o "recorte" do som (que simula a 
pr6pria "modulac;ao" do "piado") ocor
rer de forma muito rapida, ouvindo-se 
um trinado e nao um piado, experimente 
aumentar o valor do capacitor eletroliti
co original de 220u, para 470u ou mes
mo lOOOu, na busca de um pinto que, 
afmal, se oomporte como um PINTO! 
EM TEMPO: niio somos especialistas no 
assunto, como Voc:El maldosamente insi
nuou, tanto que nas nossas casas, ate os 
espelhos sao cortados, co~do na al
tura da barriga, de modo a refletir ape
nas o que interessa ... 
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MINUTERIA PROFISSIONAL EK·l (110) EK-2 (220) 

C.A. 
LAMP. 

250w(l10l 
!500wl220l 

X 

+ 

470.1,1 -
40v 

ATENCAO= VALORES ENTRE PARENTESES P/220v 

Fig.I 

TIC2260 
TIC2160 

NUMA DIVULGAC.AO EXCLUSIVA, ESPECIALMENTE AUTORIZADA 
PELOS ATUAIS DETENTORES DOS DIREITOS DE INDUSTRIAU
ZACAO E COMERCIALIZACAO DO PROJETO, A.P.E. TRAZ A MON• 
TAGEM DA MINUTERIA PRORSSIONAL EK, UMA SOLUC.AO BARA
TA, ROBUSTA, CONFIAVEL EDE FACIL INSTALAC.AO, QUE AGRA
DARA A TODOS OS HOBBVSTAS, MAS CERTAMENTE AOS PROFIS• 
SIONAIS ELETRICISTAS E INSTALADORESI UM CIRCUITO DE EX• 
TREMA SIMPLICIDADE, UMA DEZENA DE COMPONENTES FACEIS 
DE ENCONTRAR (E DE BAIXO PRECO ... ) SOBRE UMA PLAQUINHA 
CUJO LAY OUT FOi ESPECIALMENTE CRIADO E DIMENSIONADO 
PARA ACOPLAMENTO ELETRO-MECANICO As "COSTAS" DE UM 
INTERRUPTOR CONVENCIONAL (PUSH-BUTTON N.A.) TIPO "FAME" 
OU "MINITOC", COM O QUE SE OBTEM PERFEITA ELEGANCIA E 
PRATICIDADE, TANTO NA INSTALAC.AO QUANTO NO PR6PRIO USO 
DA EK! UM VERDADEIRO "SEGREDO PROFISSIONAL", AGORA RE· 
VELADO AOS (PRIVILEGIADOS ... ) LEITORES/HOBBVST AS DE A.P .E.! 

- A .. MINUTERIA PROF1SSIO
NAL F.K" • Os Leitores "comple
tos" de APE, ou seja: aquela 
imensa maioria que 18 ate os 011-
meros das pliginas, jli devem ter 
vistos, muitas vezes, na Re~ao 
de KITs ofertados pela Conces
sionliria Exclusiva (EMARK 
ElE1RONICA), sob o item 
"PARA INSTALADORES E 
APLICAt;'OES PROFISSIO
NAIS", o andncio da MINUTE
RIA PROFISSIONAL EK, apare
lho que, a~ o momento, apenas 
era fomeeido MONTADO (nfio 
era comercializado na form.a de 
KIT, e o seu "esquema" mio ti
nha sido divulgado, devido a 
acordos comerciais anteriores ••• ). 
Entretanto agora, numa especial 
au~ao, o Leitor/Hobbysta 
pode realizar totalmente (ou, se 
quiser, adquirir o conjunto na 
forma de KIT ... ) o dispositi.vo, se
ja para uso proprio, seja para re-
venda ou instal~ao para tercei
ros ! Aproveitem, que "nao 6 
sempre" que surgem oportunida
des tao boas, e diretamente vlili
das em seus aspectos puramente 
comerciais ! Pam os (poucos, 
acreditamos ... ) que ainda nao sa
bem o que 6 uma "MINUTE
RIA", la vao as explic~oes: 
As lfunpadas nonnalmente insta
ladas nas resideitcias, irn6veis 
comerciais, industriais, etc, siio 
controladas por intemiptores tipo 
"liga-desliga", ou seja: uma vez 
acionados, se antes estavam "des
ligados", passam a "ligados", E 
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ASSIM FlCAM, at6 que algu6m 
os desati.ve ... 16 se estavam. pre
viamente. "ligados... passam. a 
"desligados", E .TAMBEM AS
SIM FlCAM, at6 que alguem no
vamente os acione ... Sao, por de
finigao, CHAVES BIESTA.
VEIS ... Exist.em, porem, ambien
tes (em praticamente todos os 
im6veis, de qualquer tamanho e 
para qualquer tipo de uso ••. ) que 
sao apenas transitoriamente ocu
pados (em outras palavras: "pes
soas ficam neles por pouco tem
po" ... ), quais sejam: corredores, 
escadas, meas de distribui9ao, 
etc. Nas modemas constru~s. 
por razoes de arquitetura e de 
aproveitamento de esp~o, esses 
ambientes quase sempre nao sao 
dot.ados de fontes naturais de ilu
minagio (janelas ••• ), com o que a 
uni.ca maneira de ilumina-los e 
atravl!s de Ul.mpadas estrategica
mente colocadas ... Acontece que -
mesm.o se forem usados vmios in
termptores conjugados - as pes
soas, em atitude "normal", ape
nas "se lembmm de acender"' a 
luz, ao entrar no local ••• Muito ra
mmeo.te ( quase n:unca ••• ) se lem
bram de, ao deixar o ambien
te, desligar a il~ao ... Ocorre 
entao que, embora realmente ocu
pado - digamos - por menos de 
5% do tempo, a energia para a 
ilumin~ao e "gasta" durante 
quase I 00% do tempo, mun evi
dente (e enorme ••. ) desperdfcio 
de ... DINHEIRO! Watts e Kilo
watts custam - atualmente - "os 
olhos da cara" (basta dar uma 
olhadinha mpida na conta de 
energia, no fim do mes ... ) e tudo 
o que pudermos fazer para eco
nomizar nesse sentido, sem - ob
viamente - benefico para todos. 
Assim, a instala9ao de interrupto
res temporizados autonmticos 
(justamente a tal "MINUTE
RIA" ... ) em corredores e escadas 
de residencias, predios de aparta
mentos, meas de passagem ou dis
tribui9io em ediffcios comerciais 
ou industriais, constitui quase que 
uma "obrig~ao", uma atitude in
teligente e vantajosa, sob todos os 
aspectos... Uma MINUTERIA, 
portanto, niio e mais do que um. 
interruptor de controle de l&npa
das(s ), porem · funcionando sob 

um sistema MONOESTAVEL (e 
nfio BIEST A VEL, como ocorre 
nos interruptores convencio
nais ... ) ! Acionado a partir de um 
"botao de apertar" (push-button, 
tipo Normalmente Aberto), uma 
vez premido, a ilumin~o e ener
gizada, assim ficando por cerca 
de 1 minuto (dal o nome ... ). ao 
fim do qual, automaticamente, se 
desliga! Dessa forma, nao M co
mo "esquecer" as luzes do local 
( de uso transit6rio, como ja dis
semos ... ) acesas! Ao fun de um 
unico mes, a redu9fio nos 
"KW /h" (kilowatts/hora) real
mente consumidos no dito local, 
sem brutal! Isso faz com que, em 
pouqufssimo tempo, essa econo
mia (traduzida em cruzeiros ••. ) 
acabe por "pagar" o proprio (bai
xo) custo da constru9ao e insta
l89iio da MINUTERIA... Enfim: 
vantagens "em cima" de vanta
gens. Devido a tais circunst:An
cias, a instalagao de MINUTE
RIAS pelos eletricistas profissio
nais constitui um dos seas campos 
mais "ferteis" de trabalho, geran
do obvios lucros ao profissional 
instalador! A nossa MINUTERIA 
PROFISSIONAL EK (daqui pra 
frente chamaremos apenas de 
"EK", para simplificar ••• ) 6 do ti
po individual, ou seja: um botao, 
controlando uma lampada ( ou um 
conjunto iluminador, ainda que 
formado por mais de uma l&mpa
da). A Porencia total controbivel 
situa-se em at6 250W para redes 
de ll 0V, ou ate 500W em redes 
de 220V .•. Alem desse excelente 
parametro de Porencia (afinal de 
contas, serao muito raros os cor
redores com dimensoes que re
queiram "500W" de l&mpadas pa
ra sua perfeita il~iio ••. ), ao 
contrario do que ocorre com a 
maioria dos circuitinhos do g~ne-. 
ro, a EK trabalha em "onda com
pleta", ou seja: pode acionar tan
to Iampadas incandescentes (as 
mais comuns), quanto fluorescen
tes (as mais econdmicas ..• ). E tern 
mais: o circuito e do tipo "serie", 
ou seja, sua instal~ao 6 feita 
simplesmente "em substitui93.0" 
do interruptor normal, nao sendo 
necessmia qualquer modific~fio 
na fixa9ao original ... E niio ficam 
por a{ as vantagens: o pr6prio lay 

out do Circuito Impresso especlfi
co foi cuidadosamente criado para 
compatibilizar a nxmtagem com a 
"traseira" dos interruptores mo
ment:Aneos convencionais (tipo 
"FAME" OU "MINITOC" ... ), 
tanto mecdnica quanto eletrica
mente, tomando ainda mais facil e 
direta a instal~ao geral do siste
ma dentro de caixas padroni.zadas 
normalmente ja existentes nas pa
redes do local! E tudo uma 
questao de "tirar e por" ••• 

- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - Mais 
"enxugado", imposs{vel! 0 es
queminha da EK mostra toda a 
incrlvel simplicidade do circuito, 
cujo principal "truque" constitui 
no uso de um trans{stor especial 
(mas de facfiima aquisi9ao), capaz 
de manejar uma Tensao coJe
toTleurissor muito ma.is alta do 
que os convencionais 30 ou 40V 
"aguentaveis" pelos "BC" da vi
da ... 0 BF422 tern o tamanho e a 
"cara" de um BC, mas pode tra
balhar sob Tensoes de at6 250V, 
adequando-se, portanto, ao circui
to e a sua simplific~ao .•• 0 con
trole direto de Porencia (chavea
mento da J&npada) e feito pelo 
TRIAC (TIC216D ou 
TIC226D ••• ). Ocorre aqui o pri
meiro "galhinho" do projeto: o 
dito TRIAC opera sob CA (e 
alem disso, "queremos" onda 
completa, para plena exci~iio da 
lampada ••• ) mas o BF422, sendo 
um trans{stor bipolar, trabalha sob 
CC ... Tudo foi resolvido - com 
grande simplicidade - pela incor
poragao no m6dulo de entrada, de 
uma mera ponte de diodos ( 4 x 
IN4004). Dessa forma, embora a 
carga fmal possa trabalhar sob 
C.A. plena, o bloco do circuito 
centrado no BF422 recebe nltida 
CC, cuidadosamente isolada pelo 
quinto diodo 1N4004. Observem, 
agora, o que acontece ao ser aper
tado o push-button PB: os pulsos 
de Tensao positiva ( 120 a cada 
segundo, devido a presen98 da 
ponte de diodos ••• ) sao diretamen
te levados ao capacitor de 470u, 
que se carrega imediaumente (ob
servem que o dito capacitor e para 
"apenas" 40V, porque a pr6pria 
l&npada controlada, instalada em 
serie com o arranic - detalhes 

9 
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mais adiante - estabelece uma se
gura "divisio" na "voltagem", de 
modo a nio sobrepassar os parA
metros/limites do tal capacitor ... ). 
Uma vez liberado o push-button, 
o capacitor inicia a sua descarga, 
lenta, atraves do conjunto de re
sistores serie com os valores de 
68K (rede de 1 IOV) ou 150K (re
des de 220V) e 82K ... F.nqoanto 
decorre tal descarga, a jun~ao dos 
citados resistores mostrara Tensio 
suficiente para manter "ligado" o 
BF422 (cuja base esti, justamen
te, ligada a esse ponto ..• ). Com o 
transfstor acionado seu percurso 
coletor/emissor flea liberado para 
(a partir do limite estabelecido pe
lo resistor de coletor, no valor de 
4K7 ou IOK - dependendo da 
Tensao da rede local) fornecer ao 
terminal de gate do TRIAC a 
conveniente pol~ao, capaz de 
po-lo em plena cond~ao! Duran
te esse perfodo, portanto, a(s) 
lampada(s), intercalada(s) entre a 
fonte de energia CA e o circuito, 
recebe total energia, em ambos os 
semi-ciclos... Decorrido aproxi
madamente 1 minuto, a carga es
tabelecida sobre o capacitor atin
ge nfveis baixos demais para man
ter o BF422 polarizado "em con
du~o", com o que passa a ser 
"negada" a autori~iio de gate 
que mantinha o TRIAC "liga
do" ••. A energia C.A. plena e, 
entiio, cortada para a carga, per
manecendo no circuito apenas a 
tenue polari~o CC de "espe
ra", limitada pela propria lwnpa
da, retificada pela ponte de dio
dos, e isolada pelo quinto diodo, 
no aguardo de novo comando 
(pressao sobre o push-button PB). 
Observem que, em circuitos desse 
tipo, praticamente a determina~o 
do Tempo total fica por conta 
apenas do capacitor, uma vez que 
niio e possfvel "mexer" com mui
ta desenvoltura nos valores dos 
resistores... lsso ocorre porque os 
tais resistores, simultaneamente, 
fazem parte da rede de Constante 
de Tempo e de po~ do 
transfstor! Um re-c4.J.culo dos va
lores resistivos para uma eventual 
altera'1iio no perfodo do tempori
zador, implicaria em modificar 
substancialmente a propria polari
zac;iio de base do BF422, alem 

dos limites aceitiveis pelo com
ponente ( e pelas necessidades fi
nais do circuito ... ). Dessa forma, 
qualquer tentativa de alterar o 
perfodo, devera ser feita em pas
sos mais ou menos "radicais", 
atraves do valor do capacitor ... 
Acontece que - por exemplo -
220u dariam um temporiz~o 
curta demais, enquanto que - num 
outro exemplo - HX)0u proporcio
nariam tempo muito longo, alem 
de - devido ao tamanho do pro
prio componente - passar a difi
cultar a sua acomo~o na placa, 
literalmente "prensada" contra a 
traseira do interruptor momenta
neo convencional (confonne ve
remos adiante .•• ). Felizmente o 
valor comercial de 470u "dii cer
tinho", proporcionando uma 
Tempo~ao aproximada de 1 
minuto ( com uma tolerancia rela
tivamente larga, inevitivel devido 
as caracterfsticas·dos proprios ele
trolfticos ..• ). Se considerarmos 
que em 1 minuto, uma pessoa em 
passo normal (mesmo a mais lerda 
delas ... ) caminha pelo menos uns 
50 metros (algumas pessoas an
dam - sem "apressar-se", cerca de 
100 metros em 1 minuto ... ), e que 
muito dificilmente os im.6veis 
apresentam um corredor ou lance 
de escada com dimens6es maiores 
do que estas, entao esti tudo "nos 
confonnes" ... 

••••• 
- FIG. 2 - CIRCUITO IMPRESSO 

ESPEcfFico - o Jay out e sim
ples, descomplicado, "desconges
tionado", porem exige rigorosa 
precisao nas dimensoes e po
sic;oes, principalmente dos furos 
de fixac;iio e demais "ilhas" ..• 
A c6pia feita pelo Leitor/Hobbys
ta deve seguir precisamente o 
diagrams ( em escala 1: 1) j:1 que o 
menor "desvio" ou modific~io 
em dimensoes especfficas. podera 
obstar o perfeito "easamento" 
rnecfuiico eom o "rabo" do inter
ruptor momentaneo ao qual a EK 
vii ser acoplada. Observem que os 
dois cfrculos maiores (ambos con
tendo uma "cruzeta" de demar
cac;ao do centro geornetrico de fi:
ra~o ... ) destinam-se justamentf, ~ 
fixac;ao a traseira do push-buuon 

LISTA DE PECAS 

• 1 - TRIAC TIC216D ou 
TIC226D 

• 1 - Transfstor BF422 
• 5 - Diodos 1N4004 
• 1 - Resistor 4K7 x l/4W (rede 

110V) 
• 1 - Resistor lOK x l/4W (rede 

220V) 
• 1 - Resistor 82K x 1/4W 
• 1 - Resistor 68K (rede 110V) 
• 1 - Resistor 150K (rede 220V) 
• 1 - Capacitor ( eletrolftico) 

470u x 40V (ATEN<;AO: 
embora tecnicamente um 
eletrolftico para maior 
Tensao possa ser utilizado, 
essa substitui~o nao e re
comendada, por problemas 
de dimensao, que interfe
rirao na acomodagao final 
no restrito Jay out do Cir
cuito Impresso ). 

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

• - Fio e solda para as li
gac;oes. 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - lntem1ptor conveneiooal. 
tipo "campainha,. ou "mi
nuteria" • tipo "FAME .. ou 
"MINITOC" (A TEN<;AO: 
outms modelos ou mareas 
provavelmente nao "ca
sarao" com a fura~o pre
"leiautada" na placa de 
Impresso, alem de - pela 
diferente disposic;ao e ta
manho dos seus terminais e 
"torres", dificultarem o 
proprio acoplamento meci
nico da dita placa ... ). 

• - OBSERVA<;AO: nao sio 
necessruios parafusos/por
cas para a fix~o, uma vez 
que o Jay out foi dimensio
nado pam completo "apro
veitamento" dos pamfusos 
e furos rosqueados jd exis
tentes nos citados modelos/ 
marcas de push-buttons. .. 

padronizado pam instalac;6es el& 
tricas ... Notem, pela Tabela a se
guir, OS diametros reais para as 
furagoes internas: 
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Fig.2 

Fig.3 

- Furo maior - 4,6 mm (didmetro do 
furo) 

-Furo menor - 2,6 mm (difunetro 
do furo) 

- Demais furos/ilhas - 0,8 a 1,0 mm 
(oonfonne oonvencional para ter
minais de componentes). 

TlllllMm as aureolas um tanto 
"grossas", dos dois furos espe
ciais (demarcados com cruzetas), 
devem ter suas dimensoes respei
tadas (em fun~ao do desenho), jli 
que delas dependera o perfeito 
contato elc5trico com as "torres" 
metAficas existentes no "rabo" do 
interruptor, e hs quais a EK sera 
mecanicamente acoplada pelos 
pnSprios parafusos jli vindos com 
a ~a •.• No mais, os tradicionais 
cuidados na ~agem, corrosao, 
~ao e limpeza (redobrados 
quando estamos "transando" uma 

montagem que deva trabalhar sob 
altas - relativamente - Tensoes, 
Correntes e Potencias ... ). 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA 
MONT AGEM - A figura mostra a 
placa, agora pelo seu lado "sem 
cobre", com as pe~as todas posi
cionadas. E muito importante (pe
la rigidez dos parfunetros mecani
cos envolvidos) que os compo
nentes fiquem - todos - bem ren
tes h superffcie do fenolite, com 
uma unica exce~ao: o TRIAC. Es
te devera ser soldado mantendo 
suas "pemas" • oom uma certa 
"folga" sobre a placa, que permi
ta, depois, um leve "entortamen
to" na posi~ao (originalmente 
vertical) da ~a. Esse "entorta
mento" sera necessl1rio para a 
acomo~ao da placa na traseira 
do interruptor, confonne veremos 
na proxima figura... Aten~ao aos 
"tradicionai.s" componentes pola
rizados, cujas posi~oes relati
vas nao podem, sob nenhuma 
hip6tese, serem invertidas, sob 
pena de dano irrevers{vel ao cir
cuito/componente: 

- Polaridade do capacitor eletro1lti-
co 

- Posi~o do trans{stor (lado chato 
voltado para a borda da placa). 
- Posi~ao do TRIAC (lado metali

zado voltado para o interior da 
placa). 

- Polaridade dos 5 diodos (todos ni
tidamente demarcados com suas 
"faixas" indicadoras de catodo. 

- Posi~ao/valor dos resistores, in
clusive as vari~oes de resistencia 
em fun~ao da Tensao da rede 
C.A. local - ver "esquema", na 
fig. 1, e LIST A DE PE<;;AS ... 

Os pontos "X-X" representam as 
conexoes de Entrada/Salda do 

circuito, onde serao ligados os 
fios provenientes da(s) JJ.mpada(s) 
controlada(s) e da C.A. Os c{rcu
los demarcados com "A" e "B" 
indicam as ~s de maior ca
libre ( comparar com o lado co
breado da placa, visto na fig. an
terior .•. ) destinadas ao acopla
mento eletro/mecfurlco com o in
terruptor (detalhes na proxima fi
gura). 

- FIG. 4 - "CASANDO" A EK 
COM O INIBRRUPTOR - Ob
servem cuidadosamente o diagra
ma 4-A, no qual enfatiza-se que o 
lado dos componentes ( d9: Cir
cuito Impresso) deve confrontar a 
traseira do interruptor momentA
neo tipo "FAME" ou "MINI
TOC" ... Lembrar que a fix~ao 
deve ser feita ap6s alguns cuida
dos previos: soldar dois ~os 
de fio (de calibre conveniente) 
aos pontos "X-X" da placa (para 
posterior conexao h cabagem 
C.A. jli existente na caixa de ins
tal~ao) e "deitar" um pouco, 
"para fora" da placa, o TRIAC 
(TIC216D OU TIC226D), oonfor
me mostra 4-B . Esse "tombamen
to" do TRIAC se most:rara vl1lido 
quando da acoplagem do interrup
tor ao respectivo "espelho". Os 
parafusos originais existentes nos 
''toques/terminais'' do interruptor 
tipo push-buttcn N.A. devem ser 
removidos, e em seguida utiliza
dos para fix~o mecfurlca ( e co
nexao elc5trica) da placa da EK, 
observando ( 4-A) que as "cabe
~as" dos ditos parafusos fazem 
finne contato elc5trico com as 
"aureolas" sobreadas dos pro
prios furos de ftx~ao, estabele
cendo-se, assim, a incorpo~o 
do interruptor ao circuito (con
fonne "esquema" - fig. 1). 

ESTRUTURA DO 
~ INT. MOMENTANEO 

/ "FAME" 
I'--

====~========== 
~~li~ltzi!f::%q.a:zzzz:~,,,,----....._!"" LADO DOS 

"TORRES: ®t;""@ i COMPONENTES 
DE CONEXAO , I \ 
ORIGINAIS DO PARAFUSOS PLACA EK 
INTERRUPTOR ORIGINAIS DO ( LADO COBREADO) 

INTERRUPTOR 

TRIAC CAP. 
INCLINADO y70u 
(o::::=:::::=~ 40v 

,Y@® . 
'

0

ESPELHO~_... 
Fig.4 
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INSTRUCOES P/ INSTALACAO MINUTERIA PROFISSIONAL 

.!12.. 
220,::"\_,r 
V.C.A. 

NEUTRO 

FASE 

-----------
© EK= (110) 300w 

(220)600w 

MINUTERIA 
EK 

FIOS ORIGINAIS 

OOINTERRUPTOR) 

MINUTERIA 
EK 

• 0 
• 

LAM~DAS 
MAX. 300w (110) 
MAX. 600w(220l 

© EX 
Xo t>} ~I ~ INSTALACAO 

xo-o====t> 
PLACA DAEK 

- FIG. 5 - INSTRU<;OES PARA A 
INST ALA<;AO - Nos tres dia
gramas da figura, temos .impormn
tes infomw;oes visuais para a 
correta ins~o da EK, que de
vem ser observadas com atenc;Ao: 

- 5-A - Disposic;io gen~rica da ins
~Ao da EK, na cabagem de 
C.A. jif existente no local... Ob
servem que a EK flea eutameotc 
"onde ficava" o interruptor con
vencional (BIEST A VEL) que 
originalmente controlava a(s) 
lfunpada(s). Aproveitem para no
tar que mais de uma lAmpada po
de ser controlada, desde que a 
soma das suas ''wattagens" nao 
ultrapasse os rmximos absolutes 
referenciados no diagrama. Embo
ra os TRIACs sugeridos possam 
manejar P~ncia maiores, para 
isso eles teriam que ser dotados 
de dissipadores que inviabilim
riam, mecanicamente, a acomo
~o da placa na traseira do in
terruptor (quic;if na propria caixa 
padrio da ins~io .•• ). Al~m 
disso, maiores Correntes apenas 
seriam possf'veis com a substi
tui~o tam~m dos 4 diodos da 
"ponte" interna do circuito, o que 

nao parece conveniente, nem em 
tennos de "tamanhos", nein em 
tennos de custo ... 

- 5-B - Detalhe da instal~fio final, 
vendo-se a caixa padrilo ( de pare
de) aberta, a traseira do conjunto 
interruptor/EK, e as conexoes ne
cessmias ... NAO ESQUECER de 
isolar muito bem as conexoes dos 
pedac;os de fio vindos da EK com 
a cabagem C.A. ji:l instalada. 
Lembrar tam~m que ~ OBRI
GA 10RIO desligar a energia no 
ramal, durante. a execuc;fio das 
vistas conexoes I Isso ~ uma nor
ma elementar de seguranc;a, mas 
alguns mais "distra!dos" podem 
se esquecer, assumindo riscos 
enonnes de se transformarem em 
"churrasquinho" ... CUIDADO, 
portanto! Nfio "brinquem" com 
C.A. de 110-220V ... ! 

- 5-C - Detalhe da plaquinha da 
EK, vista pelo lado dos compo
nent.es, claramente mostrando a 
saf'da dos fios de instal~ao. liga
dos aos pontos "X-X"... Su
gest!o: quern quiser fazer uma 
instalac;ao realmente profissional, 
limpa e segura, podera dotar os 

1
-LIGAR E 
_.,.ISOLAR 

CAIXA) 
INSTALAl;AO 

dois pedac;os de fio de um par de 
conetores tipo "Sindel.,, pem
fusifveis, aos quais a cahagem 
original da rede C.A. podeni ser 
ligada com perfei~ao e .. higiene 
el~trica" ... OS corpos plasticos 
desses mgeridos conetopoms se 
encarmgam de promover boa iso
la~ao extema u lig~oes, cnquan
to que seus "miolos,. met4licos e 
parafusos embutidos, respondem 
por boas conexoes eJ6tricas •.• 

••••• 
Depois de tudo instalado, 6 s6 

re-ligar a energia no :nunal e expe
rimentar a EK, premindo o botio 
do interruptor ••• As luzes controla
das deverio acender por um per{o
do de aproximadamente 1 minuto 
(entre 40 segundos e 1 minuto e 20 
segwidos, na realidade, devido u 
inevi1'veis ( e largu ... ) tolerincia.s, 
apagando-se automaticamentc ao 
final do tempo ... Se lAmpadas fluo
rescentes forem as controladas, tal
vez seja necesw:io experimentar 
cm "qual fio" da C.A. a EK detcr
minam perfeito funcionamento ... 
Entretanto, em instalac;&s j4 exis
tent.es, tal preocu~o nio vcm ao 
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caso, jd que o interruptor original 
j4 deve estar posicionado no .. po
lo" correto da C.A. 

Para finalizar, lembrem-se 
que a face cobreada do Circuito 
Impresso da EK ~ sens{vel a oxi
da~oes (al~m de poder determinar 
.. curtos .. acidentais, sea instal~ao 
nio for coberta pelos devidos cui
dados •.. ). Assim, 6 recomen&vel 
um .. banho" impenneabilizador 
com esmalte ou spray de silicone, 
sobre a tal face cobreada... Outra 
solu~o, tamb6m vlllida, 6 simples
mente revestir a face traseira da 
placa, cobreada, com ~os de fi
ta isolante de boa qualidade ..• 

••••• 

IK180 

MUlTIMETRO ICH IK 180 
SENSl81UDAOE: 2K OHM (VOC; VACJ 

VOLT DC: 2.5110150 I 500; I0OOV 
VOLT AC: 10 I 50 I 500V 
CORRENTE AC: 500~ ; 10m 1 250mA 
RESISTENCIA: 0-- 0.5M OHM (xi O 1 , I ~I 
DECl8EIS: - 1 OdB ate t 56<1B 
DIMENSOES: 100 x 65 x 32 mm 

PESO: 150 g•amas 
PIECISAO: "' 3% do F E em DC 
(a23°c5°C) c4%doFE emAC 

c 3% do CA em RES!STENCIA 

EMARK ELETRONICA COMERCIAL L TOA. 
Rua General Os6roo, 155/185 

TEL.: (011) 221·4779 • 223-1153 
FAX : (011) 222-3145 
TELEX: (011) 2261{?· EMRK- BR 

ILCVINmlUMENTOSI 
(011) 223 6707 
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II 

\ SE VOCE QUER 
~PRENDER ELETRONICA 

"NAS HORAS VAGAS E 
CANSOU DE PROCURAR, 

ESCREVA PARA A 

AAU□S§§ 
=========~Pd TEL 

E SIMPLESMENTE A MELHOR ESCOLA 
DE ENS/NO A DISTA.NCIA DO PA is 

EIS OS CURSOS: 

~I ELETRONICA .~oJsT~l~L<r~ 

~ 1 ELETRONICA DICITAL 1~ -\ "s 
~( TVEMPRETOEB~N~ 1-
/ MICROPROCESSADORES E __, ~ 

,__ __ ~---_-_-_:::-_:::-..:::;---- -- MINICOMPUTADORES ~ 

I lt!LW'Jf~RISI I / / / I 
· 

1 1 
r 

1 
, I TV A CORES 1-

PROJETO DE CIRCUITOS \ \ ELETRONICOS 

PRATICAS DICITAIS I ' 
Preencha e env,e o cupom aba,xo 

ARGOSIPDTEL 
R, Cle;,..ente Alvares. 247 • Slo Paulo · SP 
Caixa Postal 11916 - CEP 05090 · Fone 261 2305 

Nome •• _ •• _ •••• ___ • _ ••• ___ •••• _. _ ••• _ 

Endere~o. __ ••••••• __ • _ ••• _ •••• ___ ••• _ •• _ 

C,dade • _ ••• ___ •• _____ • _ •• _· CEP _ ••••• _ 
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• CAIXA 
DESURPRESA 

REL&'. 
IN4148 MC2 RCl l6vt 

1N4148 + 
470K 

<§9 
14 

TIL78 

UMA GOSTOSA (DEPENDE "PRA QUEM" ... ) VARIACAO NA VELHA 
BRINCADEIRA DE "DAR CHOQUE EM CURIOSO", AGORA CONFI
GURADA NUMA INOCENTE CAIXA QUE, AO SER ABERTA PELO 
"XERETA", DESCARREGA UMA OU DUAS CENTENAS DE VOL TS 
NAS MAOS DO DITO CUJO (SOB BAIX(SSIMA CORRENTE, GARAN• 
TINDO A "INOFENSIBILIDADE" DA BRINCADEIRA ... ), QUE E PARA 
ELE "APRENDER A NAO FUCAR ... ". UM INEDITO SISTEMA DE GATI
LHAMENTO 6TICO ELIMINA TODOS OS PROBLEMINHAS MECANI
COS NORMALMENTE ENFRENTADOS PELO CONSTRUTOR DE DIS
POSITIVOS DO G~NERO, FACILITANDO BASTANTE A ACOMO• 
DACAO FINAL DA CAIXA ESCOLHIDAI AUMENTADO POR PILHAS 
OU BATERIA, 0 CIRCUITO PODE FICAR LIGADO, EM "ESPERA", 
POR LONGOS PERfODOS SEM QUE ISSO DETERMINE SUBSTAN
CIAL DESGASTE A FONTE DE ENERGIA ... 0 DISPARO ("CHOQUE") 
E TEMPORIZADO, DE MODO QUE MESMO QUE O "ELETROCUTA-
00", LARGUE IMEDIATAMENTE A CAIXA (SEGURAMENTE ELE 
LARGARA, ATERRORIZADO PELO "CHOQUE" ... ), FECHANDO•A, 0 
CIRCUITO RETORNARA AUTOMATICAMENTE A CONDICAO DE 
STAND BY EM CERCA DE 1 SEGUNDO, GARANTINDO CONSUMO ••a DE PILHAS OU BATERIAI UMA MONTAGEM "IMPERD[VEL" 
PARA O HOBBYSTA SADICO (TODOS SOMOS "ISSO A[" ... E "BA· 
BAQUICE" DIZER QUE "RIMOS DE FELICIDADE" ... A GENTE S6 RI 
MESMO, COM VONTADE, NA CONSTATACAO DA "OESGRACA 
ALHEIA"; BASTA ANALISAR O TEMA DE TODA E QUALQUER PIADA 
QUE O LEITOR JA TENHA OUVIDO, E DA QUAL TENHA - REALMEN
TE• RIDO ... ). 

200-250 
rnA 

.Fig.I 

- A ""CAIXA SURPKBSA" • Mui
tos dos Leitores/Hobbystas dcvem 
conhecer o .. vellio truque.. do 
LIVRO CHOCANTE", brinca
deira que extemamente, simula 
razoavelmente um livro de verda
de, porem dentro, em vez de p4-
ginas e textos, con~m um simples 
sistema ell!trico baseado em trans
fonnador elevador de Tens.Ao, 
alimentado a pilhas e chaveado 
JX>r um sistema mecAnico nio 
muito sofisticado... Por fora. as 
capas do "livro" sio recobertas 
JX>r papel metalizado, Iigado aos 
t:erminais do enrolamento de alta 
Tenslo do transfonnadorzinho in
temo ••• Quando algumn, em atitu
de normal e automtica, segura. 0 

livro e o abre, ~ um .. choque0 

( descarga de alta Tenslo e baixa 
Corrente), para g4udio d06 cir• 
cunstantes (em linguagem que 
Vocas entendem: "a tmma nc::ba 
o bico ... ,.) que - obviamente - ha
viam preparado cuidadosamente a 



brincadeira, de modo a "pegar 
a vftima" ••• Pam que haja um ape
lo irresitfvel ao "bobiio", nor
malmcnte a capa do dito "livro" 
cont6m tftulos ou ilustraQ6es pro
vocantes, nus femininos (ou mas
culinos. dependendo da linha de 
interesse& de quern se deseja "pe
gar" ... ), inscri\roes do tipo .. IJes-. 
~ das Transas de Tobmka
mon e Nefertiti", coisas assim .•• 
Tudo muito engra~do (para quern 
nao toma o "choque" .... ), porem 
com um ineviutvel desfecho: o 
sistema eletro-mecfutlco e fra.gil, e 
devido a viol~ncia do manuseio ( o 
"eletrocutado", com o susto, cos
tuma jogar o "livro" longe ou fe
ch~-lo bruscamente, com o que 
logo, logo, o sistema flea inutili
zado ... ). A nossa CAIXA SU
PRESA nada mais 6 do que uma 
modema e sofisticada vari~ao 
desse mesmo tema, sruiico - reco
nhe1;emos - porem gostos{ssimo 
(desde, re.wrma.mos, que niio seja 
"a gente .. a tomac o choque ... ), 
conigindo wna serie de falhas e 
probleminhas nonnalmente encon
trados no .. velho livro chocan
te" ... 0 °objeto do crime" agora 
e - como o nomc indica - uma 
simples caixa, que pode ser ob
viamente muito mais robusta do 
que um livro - em cuja tampa siio 
colocadas (disfaryadas como "de
cora~o" ... ) trilhas condutivas al
temadas (papel metalizado, ou 
mesmo pistas cobreadas de Cir
cuito Impresso, caso em que a tal 
tampa podera ser feita e revestida 
de placas de fenolite cobreado, 
preparadas especia1mente) inevi
tavelmente tocadas pela pessoa 
que se aventure a abrir o con1ai
oe:r ••• 0 "gatilho" para o "cho
que" e elaborado a partir de um 
sistema totalmente 6tico, sem par
te mecfutlcas m6veis que possam 
quebrar-se, "entortar" ou degas
tar-se ..• 0 disparo da alta Tensao 
sobre a tampa da caixa e tempori
zado (cerca de 1 segundo), de 
modo que ao ser liberada a tal 
tampa (pelo ineviutvel susto que o 
"cara" toma ... ), decorrido esse 
pequeno intervalo de tempo, tudo 
retoma a condic_;;ao inicial... Cir
cuito, pilhas (ou bateria) e sistema 
6tico de disparo, ficam dentro da 
caixa, solidamerite presos e prote-
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gidos. de modo a garantir boa so
lidez e durabilidade ao conjunto e 
trunMm impossibilitando a al
guem, mais "esperto", desligar 
"de fora", o sistema ••• Para que 
haja o proverbial atrativo, capaz 
de induzir a pessoa a abrir a dita 
caixa, nada mais simples do que 
aplicar rotulos interessantes, co
mo "CONTEM AFRODISIACO 
INSTANTA.NEO" (se Voce quer 
"pegar" 0 Vovo ..• ) OU "DELI
CIOSOS CHOCOLATES" (se a 
"vftima" deve ser aquele sobri
nho "pestinha", "pentelho", e 
mais todos aqueles "nomes" pe
los quais Voce costuma ch~-lo 
quando a mac dele nao esut por 
perto ... ). Abandonada "inocente
mente" sobre uma mesa, em local 
de transito obrigat6rio das "vfti
mas" potenciais, "nao da ou
tra" ... E s6 ficar por perto e ... 
ouvir os berros ( o grito sera - en
fatizamos - s(S de "susto", ja que 
a descarga se da sob Corrente 
muitlssimo baixa, insuficiente pa
ra causar danos ffsicos - por me-
nores que sejam - ao pobre "xere-
ta'' .•• ). 

- FIG. 1 - 0 CIRCIBTO - Convem, 
para um fl.fuil acompanhamento do 
circuito, anal~-lo "de tras pra 
frente" ... Entao vamos: o "nucleo 
da maldade" esut no gerador de 
alta Tensao, que "pega" os m!se
ros 9 volts de um conjunto de 6 
pilhas pequenas ( ou mesmo uma 
bateriazinha, tipo "tijolinho" ... ) e 
os transfonna em pulsos de cente
nas de volts, para aplic~ao a 
tampa "maceteada" da caixa .•• 
Tudo, por al, se resume num rele 
comum, dotado de dois conjuntos 
de contatos revers{veis. Um des
ses conjuntos de contatos chaveia 
os 9V da alimenta~o para o se
cundm:io de um transformador de 
forc_;;a comum, pequeno (para 200 
ou 250mA). 0 primmio do dito 
transformador, mostra a tensiio 
que for pulsada no secu.ndmo, 
elevada pela rel~ao de espiras 
original (no caso 220/6, ja que 
usamos um trafo para 6-0-6V, 
com enrolamento de "alta" de 
0-110-220). Com tal rela~o, a 
tensao surgida no primmio (notem 
que o transformador, no caso, e 
usado "ao cont:rario", j~ que apli-
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camos a energia no seu secun.c:t. 
rio e a recolhemos para utiliza,;;ao 
pratica no pri.m'1io) pode atingir 
at.6 300V (sem carga. .• ). Embora a 
capacidade de· Corrente, nesse ti
po de configura;:ao, j~ seja muito 
~ um resistor de "mode
rac_;;ao", no valor de 47K, restrin
ge ainda mais a possibilidade de 
que uma Corrente excessiva possa 
alcam;ar os terminais de AT (Alta 
Tensao ), isso para garantir que o 
coitado do "chocado" nao sofra 
nenhuma especie de dano ffsico ... 
Voltando "atras" (j~ que estamos 
vendo o circuito "de tras pra fren
te ") na sequcncia de blocos, te
mos o respon~vel pelo chavea
mento em pulsos do secundmio 
(usado como "'pdmmio") do tra
fo, que e o proprio rele. Ignoran
do momentaneamente a presen~ 
do transistor BO136, e supondo 
que o terminal "de baixo" da bo
bina do rele esut diretamente liga
do a linha do neptivo da alimen
tac_;;ao, observem que a energia da 
fonte, ao ser aplicada, se desen
volve totalmente sobre a bobina 
do rele, via contatos NF e C do 
dito cujo. Isso determina a ime
diata "puxada" do contato m6vel 
C para a posi?O NA, "abrindo" 
o contato NF ••• Quando isso ocor
re, a bobina e desenergizada, vol
tando o contato m6vel C a "en
costar" em NF, quando entao tu
do recomei;a... A velocidadc 
(Frequencia) desse "liga-desliga" 
e basicamente determinada pela 
indutancia da bobina do rel! ..• No 
caso, contudo, anexamos em para-, 
lelo o capacitor eletrolftico de 
lOu, de modo a "maneirar" um 
pouco a tal Freq~ncia, preser
vando mecanicamente os contatos 
do rele ( que n!o foram feitos para 
trabalhar em velocidade de cha
veamento tao elevadas ... ). Notem 
que o trans{stor BD 136 trabalha 
como um simples "autorizador" 
da passagem gera1 de energia para 
a bobina do rel!, de modo que, 
enquanto o tal "BD" estiver 
"cortado", niio havera o "liga
desliga" autorruitico e c{clico na 
bobina do rele... Ja estando o 
transistor "conduzindo", ocorrera 
o rapido chaveamento, em pulsos, 
descrito anteriormente. Agom 
vamos dar uma olhada la no "co-
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m~o" (esquerda do diagrama •.. ) 
do circuito: um foto-trans{stor 
TIL 78 monitora as condi~oes de 
luminosidade ambiente, polariza
do em coletor por um resistor de 
4 70K, de modo que, nao havendo 
luz, os pinos 1-2 do gale 1-2-3 de 
um Integrado 4001B "ve" nfvel 
digital "alto". Jli com o TIL 78 
iluminado (ainda que tenuamen
te), a tal entrada do gale "sente" 
estado ou Tensao "baixa" •.. A 
sa{da desse gale (pino 3), mos
trando sempre um n{vel digital in
vertido com rela~ao ao presente 
na entrada, aciona - por sua vez -
um simples MONOEST AVEL es
truturado com dois outros gates 
do mesmo Integrado (pinos 
11-12-13 e 8-9-10) e cujo perlodo 
e estabelecido pelo capacitor de 
lu e resistor de 1M5 (aproxima
damente 1 segundo). Uma vez 
disparado o MON OEST A VEL 
(pela presen~a de um n{vel "alto" 
no pino 3 do 4001, ocasionado 
pela ilumina~ao do TIL78 .•. ), sua 
safda (pino 10) mostrara estado 
"alto" pelo perlodo de Tempori
za~ao. Esse nlvel, invertido pelo 
ultimo gale (pinos 4-5-6), apare
cera como "baixo", durante o 
perlodo do MONOESTAVEL, na 
safda final, pino 4. Quando (e s6 
quando .•. ) isso ocorre, o transistor 
jli analisado (BD136), PNP, sera 
fortemente polarizado para satu
ra~ao, via resistor de base nova
lor de 330R... Resumindo tudo: 
apenas quando o TIL 78 conseguir 
"enxergar" uma "luzinha", o 
MON OEST A VEL de 1 segundo 
disparara, "ligando" o BD136, 
com o que o conjunto rele/se
CUJKlmio do trafo entrara em "fi
bril~ao", manifestando pulsos 
que, elevados pelo dito transfor
mador, aparecerao como centenas 
de volts no primmio (contidos, em 
Corrente, pelo resistor de 47K, .e 
apresentados aos terminais 
"AT" ... ). Um diodo 1N4148, em 
conjunto com capacitor eletrolfti
co de lOOu, desacopla a alimen
ta~ao, "isolando-a" nos dois 
estligios do circuito, de modo que 
o setor centrado no 4001 B nao 
possa sofrer interferencias do blo
co correspondente ao rele/tra
fo/trans{stor ... Para que haja, con
tudo, suficiente "energia mo-
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I LISTA DE PECAS I 
• 1 - Circuito Integrado C.MOS 

4001B 
• 1 - Trans{stor BD136 (PNP, 

media Potencia, born ga
nho) 

• 1 - Foto-trans{stor TIL 78 
• 2 - Diodos 1N4148 ou equival. 
• 1 - Resistor 330R x l/4W 
• 1 - Resistor 47K x 1/4W 
• 1 - Resistor 470K x l/4W 
• 1 - Resistor IMS x l/4W 
• 1 - Capacitor (eletroUtico) lu 

x 16V (ou Tensao maior, 
ate 60V) 

• 1 - Capacitor (eletro1ltico) IOu 
X 16V 

• 1 - Capacitor 
lOOu x 16V 

• 1 - Capacitor 
2.200u X 16V 

( eletroUtico) 

( eletro1ltico) 

• 1 - Rele c/bobina para 6 VCC 
e dois cortjuntos de conta
tos revers{veis tipo 
MC2RC 1 OU equival. 

for9a 
para 

secu.odmio 
X 200 a 

• 1 - Tmnsformador de 
c/primmio 
0-110-220V e 
para 6-0-6V 
250mA 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
especlfica para a montagem 
(9,5 x 5,8 cm.). 

• 1 - "Clip" para bateria de 9V 
(ou suporte para 6 pilhas 

mentanea" do bloco de Potencia, 
a alimenta~o geral (9V) passa 
antes pelo armazenamento e desa
coplamento proporcionado pelo 
capacitor eletrol{tico de grande 
valor, 2200u.:. Alem disso, em 
"anti-paralelo" com a bobina do 
rele, para preservar o transistor 
driver contra os "chutes" de 
Tensao desenvolvidos no indutor 
durante os chaveamentos, temos 
um diodo 1 N4148, em posi~ao 
convencional... 0 consumo de 
Corrente em espera - 6 muito bai
xo, quase .. imed{vel" ..• Mesmo 
dumnte o perlodo de aproxima
damente 1 segundo no qual as 
"coisas esquentam", a demanda 
media nao 6 exagerada (grande 
parte dela sustentada pela pr6pria 
carga acumulada no capacitm 
"grandao" de 2200u) •.. 

pequenas) - VER TEXTO 
• 1 - Interruptor simples ( chave 

H-H mini) - OPCIONAL 
• - Fio e solda para as lig~oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa, em madeira ou pllis
tico, de prefer!ncia em 
forma cubica ( ou prisma re
tangular), com medidas ml
nimas de 12 x 12 x 12 cm., 
dotada de tampa basculante 
(com dobradi~as ou equiva
lente). 

• - Material met41.ico ou con
dutivo, para a conf~ao 
das "grades" a serem apos
tas ~ tampa da caixa. Pode 
ser usado metal fino, em 
lfuninas, papel metalizado 
ou mesmo placas de fenoli
te cobreado, corroidas de 
acordo com os pad.roes su
geridos no presente aritgo, 
e coladas em sobreposi~fto 
rui superffcies da tampa 
(VER TEXTO). 

• - Adesivos. parafusos/poc
cas, caractcu-cs decalc,veis 
ou transfer!veis. ete.. para 
fix~oes genus e acaba
mento da caixa. 

- FIG. 2 - 0 CIRCUITO IMPRES
SO ESPECfFICO - Para que tudo 
fique hem compacto, optamos por 
"leiautar" o Circuito Impresso 
especlfico incluindo a ool~o 
do transformador sobre a pr6pria 
placa •.. Com isso, os mesmos pa
rafusos usados para fix~ao das 
"orelhas" do dito trafo, tambem 
servirao como fixadores gerais da 
placa junto ~ caixa, dando bastan
te solidez ao conjunto... Quanto 
ao Impresso, seu diagmma e sim
ples, nlio muito "amontoado", 
visto em escala 1 : 1 na figura ••• Os 
maiores cuidados que o Lei
tor/Hobbysta devern ter referem
se ao desenho (tmi;agem). cor
rosao e furru;ao da regiao compre
endida pelas ilhas destinadas a ~
ce?.,ao das .. peminhas" do Inte
grado (inevitavehnente proximas 
umas das outras... No mais, tudo 



CASUR 

se resume em copiar o padrao 
mostrado e realizar a conf~ao 
nos rMtodos tradicionais, mais do 
que conhecidos pelos Hobbys
tas... Observar os furos de bom 
calibre, j4 demarcados, destinados 
A fi.x~ao do citado transfonna-
dor ••• 

- FIG. 3 - °CHAPEAIX)" DA 
MONT AGEM - 0 diagrama mos
tra agora a placa pelo seu lado 
nao cobreado, todas as pe4yas 
principais jit posicionadas, em 
vista "estilizada'' ••• 0 componen
tes cuja inse~ de temrinais me
rece maior ateneyao: 

- lntegrado 4001B, com sua extre
midade marcada voltada para a 
borda da placa. 

- Diodos 1 N4148, ambos com suas 
extremidades de calodo, marcadas 
por wn anel ou "cinta" em cor 
contrastante, nitidamente indica
das ••• 

- Capacitores eletrolfticos, todos 
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Fig.2 

Fig.3 

com as polaridades marcadas com 
clareza (lembrem-se que qualquer 
inversao podera .. danar" tudo). 

-Transformador, com seu enrola
mento secundmo voltado para a 
posi(yiio ocupada pelo pequeno 
rele. Durante as soldagens, o Lei
tor observara que em ambos os 
enrolamentos do trafo existe pelo 

TIL18 I 
~c 
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~IE LADO DOS 
_ COMPONENTES 

menos um temrinaJ/fio sem co
ncxao... No entanto, para fins 
esteticos e de boa acomoda(yiio/fi:
xa(yiio do componente, bUDb6m 
tais fios deverao ser soldados nas 
respectivas ilhas "mortas" (nao 
ligadas a qualquer trilha cobrea
da ••• ). 

- Trans(stor BD 136, com sua fa
ce Dlo metalizada voltada para o 
reltt.. 

- RelaCySo valor/posieyao dos resisto
res ( e tamb6m dos capacitores ele
trolfticos), jit que qualquer troca 
podera invalidar o funcionarnento 
do circuito. 

Terminadas as soldagens ( e bom 
j4 fixar as lapelas do . transforma
dor a placa, ainda que proviso
riamente, por parafusos/porcas ••. ), 
todas as posi~, cddigos, valo
res, polaridades, devem ser confe
ridos. Tambem devem ser obser
vados (quanto a sua qualidade .•• ) 
os pontos de solda, pela face co
breada da placa, sempre lembran
do que sao danosas as juneyoes 
foscas ou com superffcies i:rregu
lares. Boas soldagens terminam 
brilhantes, lisas, sem excrescen
cias ..• Tamb6m podem ser consi
deradas "ruins" as soldagens com 
excesso de liga (a solda "escor
re", "vazando" e fazendo .. pon
tes" com as conexoes pr6ximas) 
ou com falta dela (fica apenas 
uma "bolinha" de solda, "empo
leirada" na extremidade do termi
nal, porem sem fazer efetivo con
tato com a ilha cobreada ••• ). Ape
nas depois de satisfeitas todas as 
verificaeyoes, podem ser .. amputa-

iaAT.lh 
tOUPI~ 

GIIM>E CONOUT!W. IIA 
TMIIPA !Ml CAIXA Fig.4 
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das" as sobras de terminais ... 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTER
NAS A PLACA - Antes de iniciar 
as lig~oes extemas ao Circuito 
Impresso, ~ bom identificar oorre
tamente suas ilhas perif~ricas 
(comparar com a figura anterior), 
todas elas codificadas para evitar 
erros ou confusoes ••• O diagrama 
mostra a placa pelo lado nao oo
breado ... Observar as lig~oes da 
alimentac;ao, bem como a codifi
cac;ao de polaridade e das cores 
dos fios provenientes do "clip" 
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TILi'I 

~ :.,...---D08Rl01~,_S 

~PLACA 

da bateria (ou do suporte de pi- --------------• 
lhas). Notem que o interruptor ge
ral ( opcional) deve ser intercalado 
no fio do positivo (vermelho). 
Verificar bem as lig~s do fo
to-transfstor TIL78, com sua 
"pema mais curta" (terminal de 
ooJelor, saindo da base do com
ponente junto ao seu lado que 
apresenta um pequeno chanfro .•• ) 
ligada ao ponto "C" da placa (o 
"outro" terminal, obviamente li
gado ao ponto "E" ••• ). Finalmen
te, observar com muita aten~o as 
oonexoes das saldas de alta 
Tensao, presentes nos furos 
"A-T", e que deverao ser leva
das, por fios flexfveis, no ade
quado oomprimento, aos dois 
"polos" da grade condutiva a ser 
aplicada sobre a tampa da caixa ... 

••••• 
A TAL "GRADE CONDUTIVA" ... 

A GRADE CONDUTIV A 
constitui o revestimento/contato 
el~trico da tampa da caixa, justa
mente onde o "trouxa poe a mao" 
ao abrir a dita cuja, oondigao sem a 
qual nao havera como "eletrocutar 
a figura" ... 0 importante 6 - con
fonne sugere a propria figura 4 -
que os dois setores ou "polos" fi
quem, ao mesmo tempo, eletrica
mente isolados, mas fisicamente 
proximos, de modo que a mao da 
pessoa possa atingir ambos os con
tatos el6trioos ao segurar a tampa ... 
A disposigao mais 16gica, justa
mente, ~ a do "duplo grafo com 
dentes intercalados", sugerida no 
diagrama, embora outros arranjos 
possam ser estudados... Observem 
que guanladas as necessmias carac-

tensticas el6tricas, mec&tlcas e di
mensionais, podem ser usados file
tes de papel metalizado, liminas de 
metal fino e flexfvel (que sejam ff
ceis de colar sobre a tampa), ou 
ainda, o que nos parece mais prati
co e elegante, placas de Circuito 
Impresso sobre as quais seria "de
capado" o cobre, no padrao sugeri
do (via corrosao normal, com Per
cloreto de Ferro). As placas pode
riam ser dimensionadas de acordo 
com os exatos tamanhos e formas 
da tampa da caixa ( e das sues late
rais soli&irias ... ), confonne vere
mos na figura seguinte ••• 

••••• 
• FIG. S - DEf ALHES DA 

CONSTRU«;AO FfSICA DA 
"CAIXA DE SURPRESA" -
Conforme vemos em 5-A, conv6m 
que a placa do circuito seja rigi
damente fixada ao fundo da caixa 
(talvez pelos mesmos parafusos -
desde que suficientemente loogos 
- que prendem o transforma
dor ••• ), de modo que a "cabega" 
sensora do foto-transfstor TIL 78 
fique apontada para a "boca" da 
caixa... lsso 6 fundamental para 
que o foto-sensor "veja" a huni
nosidade extema. assim que a 
tampa 6 levantada, caso contnbio 
o circuito nao funcionant., A ba~ 
teria ( ou suporte com 6 pilhas pe
quenas) tamb6m deve ser rigida~ 
mente fixada, com o auxfiio de 
b~adeira, parafusos/porcas ... 
Uma 6tima sugestao 6 "cal~" 
tudo, dentro da caixa. com peda
gos de espwna de nylon ou blocos 
de isopor (nao esquecendo de 
deixar "livre" o "olho" do 

ISOLA~O 
EL£TRICA 

-ENTitl CAIXA 
ET-

© 
Fig.5 

TIL78 ••• ). Em 5-B vemos uma su
gestao pratica G4 abordada ... ) pa
ra o acabamento e instalagao da 
grade condutiva A tampa da cai
xa... Observem que, no exemplo, 
a caixa como um todo deve ser 
feita de material isolante (madeira 
ou p1'stico), sendo que apenas na 
tampa (tanto em sua parte supe
rior, quanto nas laterais ... ) devem 
ser coladas as meas metaH,:adas 
para a salda da alta Teusao ( ele
tricamente ligadas aos pontos 
"A" e "T" da placa. oonfonne 
indica a fig. 4. UM ALERT A: 
sob nenhuma hip6tese pode haver 
contato el6trico estabelecido entre 
os tais pontos "A" e "T". j4 que 
nesse caso, al~m da alta Tenslo 
nAo atingir a pessoa que abrc a 
caixa, pod.em ocon:er danos ao 
proprio circuito... Em qualquer 
caso, o unico "caminho" aceittf
vel para a ta1 Tendo ~ A PRO
PRIA MAO DB QUEM ABRE A 
TAMPA! Finalmente, em 5-C te
mos outra sugestio, agora partin
do de uma caixa total:mente med
lica, ·. na qual, porc!m, tampa e 
"oorpo" sao eletricamente isola
dos, eventualmente atra~s de do
bradigas p1'sticas, e de um "en
costo" de pll.istico ou borracha, 
"separando" eletricamente o 
"corpo" da tampa. .. Nesse caso, 
"corpo" e tampa devem, indivi
dualmente (e separadamente ... ) 

. ser ligados aos terminais "A" e 
"T" da placa do circuito. Em to
do e qualquer caso ou manjo. ~ 
importante "calcular" bem os ta
manhos, posi~oes e a "ergono
mia" do conjW1to, de modo que 
to~nte. ao abdr a tampa, a 
pe~a 11:mha que estabelecer -
com a mio - contato el6trico com 
os dois "polos" dos terminais de 
alt.a Tensllo, senio nada feito: nao 
hi.t "choque" ... ! 

••••• 
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TEST ANDO E ... "CHOCANDO" •.• 

Pam testar o circuito (sem le
var "choque" ... ) recomenda-se ao 
Hobbysta emprestar a luva de bor
racha que a mamae ou a esposa 
usam nos seus trabalhos de cozi
nha ... Enquanto com uma das maos 
se abre a tampa, com a outra segu
ra-se um dos terminais de uma lam
padazinha de Neon (tipo NE-2), 
encostando-se o outro terminal da 
dita cuja num dos filetes ou polos 
metalicos da GRADE CONDUTI
V A... Se tudo estiver correto, em 
ambiente nao muito iluminado, po
dera ser visto o brilho tanue do 
Neon, excitado pelos pulsos de alta 
Tensao gerados... EM TEMPO: 
usar, nesse teste, a tal luva de bor
mcha apenas na miio que levanta a 
tampa, NAO naquela que segura 
um dos tenninais da lampada de 
Neon! Se as coisas forem feitas 
confonne descrito. nao havera risco 
de "choque" ... 

Dal por diante, ES s6 ficar ob
servando, deixando a caixa num 
1:xmto (sobre uma mesa, por exem-

plo ... ) onde as pessoas a vejam .•. A 
natural curiosidade do ser humano 
fara O resto! 

Quanto aos "argumentos pu
blicitarios" que o Leitor/Hobbysta 
USara para "atrair" OS incautos, fl
cam por conta da criatividade de 
cada um. Querem uma 6tima su
gestiio ... ? Em ndmero ja antigo de 
APE, mostrarnos um projeto de 
"passarinho eletronico", que simu
la, com gtande fidelidade, o canto e 
o "comportamento" (intervalos, 
trinados, etc.) de pequenas aves •.• 
Se um circuito desse for embutido 
na caixa, juntamente com O ham
ware da CASUR, a "atra<;ao sera 
fatal" ... Todo mundo vai querer 
abrir a caixa para "ver o passari
nho", e daf ... 

IETRON LIVROS 

~ 8AscA · TEORIA PRATICA 
Cr$ 46.000,00 • da E letric1dade a~ E letron,ca 
Digital, componentes eletr6rncos. Ins1rumentos 
e an4I1se de cIrcuItos. Cada assunto e acorn• 
pant'lado de uma prilbca. 
INSTRlM:NTOS PIORCNA ElETRONC4. 
Cr$ 46.000,00 • Conce1tos. prc!.t1cas, unidades 
eletncas, aplica,;:0es. Mulllmetro, Oscilosc6pio, 
Gerador de Sina,s, Tester Digital, M1crocompu· 
tador e disposit1vos diversos. 
fWllO TEORIA E CONSERTOS 
Cr$ 46.000,00· Estudo do receptor, cahbragem 
e consertos. AM/FM, ondas medias, -ondas 
curtas, eslereo, toca-discos, gravador cassete, 
CO-compact disc. 
CO COMPACT DEC • TEORIA CONSERTOS 
Cr$ 46.000,00•- Teoria da grava,;:ao digital a la• 
ser, estilg1os. do CD player, mecan1ca, sIstema 
6!ico e circuI1os. Tocnicas de hmpeza, conser• 
va,;:ao, a1ustes e consertos. 
TB.EVISAO -CORES PfETOJBR,V,CO 
Cr$ 46.000,00 • Princfpios de 1ransm1ssao e cIr
cuItos do receptor. Dete1tos mais usuais, locali· 
za,;:ao de estjg10 defelluoso. tecnicas de con
serto e calibragetn. 
VEEO-CASSETE - TEORIA CONSERTOS 
Cr$ 46.000,00 • Aspectos te6ricos e descri,;:Ao 
de circuitos. Toma como base o original NTSC 
e versao PAL-M. Teona, tecnicas de conserto 
e transcod:hca,;:ao. 
ElETRONcA DIGITAL 
Cr$ 46.000,00 • da L6gica ate sistemas micro
processados, com aplica,;:Oes em diversas 
ll.reas: televisAo, vfdeo-cassete, video-game, 
compuladOl' e EletrOnica Industrial. 

B.ET'RONlcA OE VEEO-GME 
Cr$ 46.000,001• lntradu,;:ao a jogOs eleti'omcos 
m1cmprocessados, l\101icas de program~ e 
consertos. Analise de esquemas e1'6trieos do 
A TARI e ODISSEY. 
CONSTR~ SEU CCU>UTAOCIR 
Cr$ 46.000,00 • Microprocessador Z ·80, eletrO• 
nica (hardware) e programa,;;ao (software). 
Projeto do MICRO-GALENA para treino de 
assembly e manuten,;;ao de micros. 
IMNlJTENCA() DE MICROS 
Cr$ 46.000,00 • lnstrumenkls e tecnicas, tester 
est.1tico, LSA, analisador de assinatura, ROM 
de debugging, passo-a-passo, ca,;;ador de en
der~. porta m6vel, prova ~ica. 
QACUTOS DE MICROS 
Cr$ 46.000,00 • Anll.lise dQs circuitos do MSX 
{HOT BIT/EXPERT), TK, TRS-80 (CP 500), 
APPLE, IBM-XT. lnclui microprocessadores, 
mapas de mem6ria, conelores e perifericos. 
PEJW=BWX>SPAWtMICROS 
Cr$ 46.000,00 • Teoria, especifica,;;Oes, carac
terfsticas, padr0es, intera,;;ao com o micro e 
aplica,;:6es. Interfaces, conec10res de expansAo 
dos principais micros. 

S6 ATENDEMOS COM PAGANENTO AHTE
CPADO ATRAVES DE VALE POSTAL PAWt 

· AGt.NCIA CENTIW. - SP OU CHECllE NO
MIW. A EMARK El.ETRONlcA eot.ERCW.. 
LTDA. RUA GENERAL OS6RIO. 185 CEP 
01213 • sAO PAULO t SP + CR$15.00(),Q(J>A. 
AA DESPESA DO CORRE 10. 

PACOTES ECONOMICOS (aETRDNICOS) 

OFERTAO ! ! ! 
Os mals variados lipos 

de PACOTES! ! 

T odos com os mais 
uteis e variados 
componentes 

DIODOS 
PACOTEN!/27 

200 Pe,;;as. Contendo 
os mais variados e 

usuais lipos de Retifi• 
cadores, Zeners, Si-

\ 

nal,etc. 

. Cr$ 23.000,00 

ELETRDLITICOS 
PACOTENl123 

100 Pe,;;as. Com di
versificados e varia
dos tipos de capaci• 
dades, voltagens e 
~ modelos. 

\\ Cr$ 28.000,00 

CERAMICOS 
PACOTEN!!22 

200 Pe,;;as. (T errninal 
Padrao). Os tipos de 
capacidades e volta• 
gens sao inumeros e 
.. usuais. 

\ \ Cr$ 15.000,00 

CERAMIC OS 

PACOTE N2 120 

TRANS(STORES 
PACOTE N921 

200 Pe,;;as. Com os 
mais diversos BC's e 
BF's • para uso em 

osciladores - drives • 
amplificadores, etc. 

\ Cr$ 25.000,00 

RESISTOR ES 
PACOTE N2 26 

300 Pe,;;as. Enorrne 
variedade de valores 
e wattagens • com ti• 
pos diversos para o 
\\ USO diilrio. 

\\ Cr$16.000,00 

POTENCIDMETRDS 
PACOTE N!! 28 

20 Pei;as. Super• 
oferta / lmperdfvel !!! 
Nao perca a chance 
de adquirir a pre,;;o 
super-oferta nestes 
mais diversos lipos e 

modelos de uso 
~ geral. 

' Cr$ 31.000,00 

1.000 Pe,;;as (PRE-FORMAT ADO) 
SUPER - 0 FER TA!!! 

Contem todas as capacidades que voce uti· 
liza no dia-a-dia. Adquira quantos Pacotes 
desejar e use no dia•a•dia. Mas nao perca, 

este estoque e limitado. 

Cr$ 29.CO0,OO 

PACOTE ELETRDNICO 
PACOTE NV 10 

~ o tradicional Pacote, 
com os mals varlados Ii· 
pos de componentes pas 
ra o uso no dia•a•dla, 
tais como, conectores, 
placas, disjuntores, cha• 
ves, plnos, semlconduto
res. 

Cr$ 13.500,00 
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IOM 

IOM 

• ROBO JARDINEIRO 

IN4148 

+ 
1,1,1 

16V 

47K 

UM "JARDINEIRO AUTOMATICO" QUE MONITORA, POR QUANTO 
TEMPO SEJA NECESSARIO, 0 GRAU DE UMIDADE PRESENTE NA 
TERRA (OU NO COMPOSTO ORGA.NICO) SOBRE A QUAL ESTEJA 
SUA(S) PLANT A(S) PREFERIDA(S), PO DEN DO EXERCER SEU IM
PORT ANTE TRABALHO TANTO EM VASOS QUANTO NO SOLO! EN• 
QUANTO AS CONDl<;:OES DE UMIDADE FOREM FAVORAVEIS A 
PLANTA, 0 ROJA NAO SE MANIFESTA, POREM ASSIM QUE A UMI
DADE CAIRA NrVEIS PREJUDICIAIS A "SAUDE" DA PLANTA, IME
DIATAMENTE UM AVISO E EMITIDO (ATRAVES DA MANIFESTA<;:AO 
DE UM LED, PISCANDO EM LAMPEJOS BREVES E NiTIDOS,. A 
RAZAO DE 1 Hz) ... 0 AVISO PERSISTIRA ATE QUE ALGllEM TOME A 
PROVIDENCIA DE IRRIGAR A POBRE PLANTA, QUANDO ENTAO 0 
ROJA NOVAMENTE "SOSSEGARA", VOLTANDO AO SEU IMPOR
TANTE PLANT.AO! PEQUENO, BARATO E CONFIAVEL, 0 ROe0 
JARDINEIRO E ALIMENTADO A PILHAS OU BATERIA (6 A 9V) SOB 
CONSUMO IRRIS6RIO (PODE FICAR "EM PLANT.AO" POR MESES A 
FIO ... ) E E DOTADO DE UM INEDITO SISTEMA DE ACIONAMENTO 
AUTOMATICO (ELE "SE LIGA", SOZINHO, ASSIM QUE SEUS SEN
SORES SAO ENFIADOS NO SOLO OU NO SUBSTRATO ORGANICO 
QUE ACOMODA A PLANTA, E TAMBEM "SE DESLIGA", AUTOMATI
CAMENTE, ASSIM QUE E REMOVIDO DO LOCAL!) QUE CONTRIBUI 
AINDA MAIS PARA UMA ENORME ECONOMIA ENERGETICA, FAVO
RECENDO ELEVADA DURABILIDADE PARA AS PILHAS OU BATE• 
RIA! UM FANTASTICO PRESENTE PARA O PR6PRIO HOBBYSTA 
(OU PARA A MAM.AE, ESPOSA, NAMORADA ... ) QUE "CURTE" FLO
RES E PLANTAS! 

+ 
~ -+ Ji: 6-9v -

10011.E 
16v 

- 0 •~OB<> JARDINHIRO.. Nas 
suas conce(l!roes mais elementa
res, circuitos eletrdnicos sensores 
de umidade nao oonstituem novi
dade para os Hobbystas "jura
mentados", j6 que surgem com re
lativa frequencia nas mais diver
sas public~oes de Eletn'>nica, 
Revistas, Livros, etc, Isso se deve 
a dois fatores: primeiro que dis
positivos/circuitos do genero sllo, 
seguramente, mum> dteis, princi
palmente na · monito~ das 
condi~oes de solo ( ou de outros 
substratos organicos) que abriga 
plantas delicadas e se81,lndO que t 
&cil estabelecer-se um prntieo e 
efetivo sensoreamento das c.on
di~oes de umidade mun solo, sirn
plesmente provideneiando a me
di~ao - por qualqucr ~todo • da 
Resis~ncia ohmica de tal substm
to ( quanto maior for o teor de 
4gua, menor seri a Resistencia, e 
vice-versa. de fonna bem propor
cional e "linear" ... ). Ao desen-

] 



volvennos o ROBO JARDINEI
RO ( ou apenas ROJA, para sim
plifiear ... ) nllo fugimos dessas 
pmmissas: em en!ncia, a id6ia 
nio ·i "in&lita,. •.. Jd, a fonna final 
do armnjo, prineipalmente o au
tomatismo da sua alimentai;;oo e o 
seu oonsumo extremmnente otimi
zado (que permite utilizar o RO
JA, inintenuptamente, por perfo
dos de Tempo extremamente Ion
gos ... ), seguramente sio b:6titns! 
0 dispositivo sequer apresenta 
chaves, botoes ou comandos ex
temos: apenas um LED indicador 
e Ws "agulhas" sensoras, de me
tal inoxidivel... Fn.quanto tais 
agulhas estiverem fora do solo 
(daqui pra frente, entendam "so
lo" como todo e qualquer substra
to utilizado para o plantio, terra, 
compostos diversos, "xaxim", 
"term vegetal", etc.), o ROJA 
permanecera com sua alimentai;;io 
intema automa.ticamente DESLI
OADA. nio havendo, portanto, 
nenhum eonsumo de energia ... In
tmduzindo-se, contudo, as agu
lhWJ no solo, imediatamente o 
ROJA .. se liga". sem que o usud
rio precise acionar qualquer botiio 
ou ehave .•. Se COIT'etamente ajus
tado (a calib~iio I'!! muito fdcil, 
Vcds verao ..• ), enquanto o solo 
apresentar boas condi¢es de 
umidade, o ROJA "nao est.4 nem 
al"... Fica "quietinho", em 
plant!o, consumindo "pratica
mente nada", em termos de ener
gia ... Quando a umidade, pela na
tural evapo~ao e pelos drenos 
efetuados pela propria planta, 
descer a nfveis incapazes de sus
tentar o vegetal, o ROJA manifes
ta seu aviso, piscando o LED in
dicador, uma vez por segundo, em 
lampejos breves que niio podem 
ser ignorados... Ele assim ficara 
C'avisando") a~ que o solo seja 
devidamente regado, quando 
entiio o alanne eessara, retoman
do o sistema A condi~ao de 
"plant!o". Notem que mesmo du
rante o perfodo em que o "aviso" 
est.4 se manifestando (LED pis
cando ... ), o consumo de energia 
(~as a um projeto totalmente 
desenvolvido v:isando nmxima 
economia energl'!!tica ... ) pennane
cera em nfveis muito baixos ... 
Com isso, ainda que durante dias 
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ningu~ esteja presente para no
tar o a1arme (rw;a de malvados: 
colocam a pobre plantinha num 
vaso e acham que daI pra frente 
ela devera "se virar", sozinha. 
como se niio fosse um ser vivo, 
carente de pennanentes cuidados 
e aten~oes ... ), as pilhas ou bateria 
"se aguentarao" muito hem (ve
remos mais sobre o consumo 
quando - a frente - falannos sobre 
os aspectos ~nicos do circui
to .•. ). Com tais habilidades, o 
ROJA (depois de montado e cali
brado) pode, perfeitamente, ser 
utilizado por absolutos "leigos" 
em Eletronica ( como, infelizmen
te, e o caso da maioria das pes
soas que "se liga" em plantas ••• ). 
0 custo fmal da montagem e tiio 
baixo que permite - inclusive - a 
constru~o (a partir de um 0 inves
timento" total bastante modera
do ••• ) de inumeras unidades, con
di~a.o ideal para quern tern "um 
monte" de vasos com plantas de
licadas (violetas, samambaias, or
qufdeas, begonias, etc.). Obser
vem, ainda, que embora tenhamos 
mencionado vmi.as vezes o termo 
"vaso", nada impede que o ROJA 
seja usado tamMm extemamente, 
no solo mesmo (na terra ... ), desde 
que sua constru~ao e acabamento 
guarde alguns cuidados simples 
de impenreabiliz~o (falaremos 
sobre isso ... ). Finalizando essa 
apresen~o, lembramos que 
mesmo nao sendo o proprio Lei
tor/Hobbysta um "fandtico" por 
plantas e flores, com toda certeza 
algu6n a! em casa, o e... A 
mamae, a esposa, ou mesmo a 
noiva ou namorada, quase sempre 
n!m uma "queda" por esses 
fantdsticos "adomos" que a Natu
reza nos oferece, e por cuja bele-

. za pagamos o ~o simples de 
alguns cuidados elementares... 0 
ROJA, assim, constitui excelente 
(e utilfssimo) presente para qual
quer dessas queridas pessoas que 
poderao a~ passar a olhar com 
"melhores olhos", a sua - do Lei
tor - "mania por Eletronica,. ... 

- FIG. 1 - 0 CIRCUfIO - 0 dia
grama mostra, "de cara", que 
apesar das relativas sofisticai;oes 
no seu funcionarnento e automa
tismo, o circuito do ROJA nao 
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tern nadinha de complicado, bene
ficiado que foi - tecnicamente -
pela presen~a central de um Inte
grado digital da famfiia C.MOS 
(4093), versftil, "muquirana" (em 
termos de demanda energetica) e 
confifvel! 0 primeiro bloco do 
circuito reside numa simples 
"chave eletronica" (gate do 4093 
delimitado pelos pinos 1-2-3), cu
ja entrada e pre--colocada em nfvel 
digital "alto" (via resistor de 1 OK 
mais trim-pot 114:!rie de 3M3, 
atraves do qual a sensibilidade do 
sensor pode ser ajustada), prote
gida por resistor de 1 OK. Uma das 
agulha sensoras (''S") esbi eletri
camente solidiria a tal entrada. •• 
Estando o conjunto de agulhas 
("S-C-N") no solo, enquanto ma
nifestar-se entre os pontos "S" e 
"N'' uma Resisn!ncia mcnor do 
que a soma do resistor de lOK 
com o momentAneo valor assumi
do pelo trim-pot de 3M3, a entra
da do gate/"chave" (pinos 1-2) 
"vera" nfvel digital "baixo" ... 
Tai condi~ao se verifica com solo 
umido. Jf quando o solo secar, a 
Resisn!ncia presente enfre os pon
tos "S" e "N" aumentani, at6 que 
ultrapassando o valor do conjunto 
lOK/T.P. de 3M3, promovera o 
surgimento de nfvel digital "alto" 
na dita entrada no gatel"chave" ... 
Um segundo gate (pinos 
11-12-13) inverte a safda do pri
meiro, de modo que no pino 11 
teremos as seguintes condi~oes: 
com o solo dmido, nfvel "baixo" 
e com o solo seco, nfvel "alto" ... 
Por enquanto, "guardem" essa in
fo~a.o, enquanto analisamos 
outro bloco sensor do circuito: o 
correspondente l "chave de auto
rizru;ao " .... Esta e responsabilida
de do gate delimitado pelos pinos 
4-5--6, cuja entrada (pinos 5--6), 
protegida pelo resistor de lOK, 
est.4 previamente colocada em n{
vel "alto", via rede polarizadora 
de elevad!ssimo valor (20M), 
fonnada por dois resistores de 
lOM, em sc!rie ... Notem que outra 
agulha sensora apresenta-se a tal 
entrada ("C"), de modo que, es
tando "C" e "N" fma do solo 
(Resisn!ncia "infinita" enfre tais 
pontos ••• ), a dita entrada "v~" es
tado "alto", consequentemente 
mostrando nfvel "baixo" na safda 
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do respectivo gate (pino 4 ). Con
tudo, assim que o conjunto de 
agulhas 6 enfiado no solo, mesmo 
estando este muito seco, o valor 
6hmico "visto" entre "C" e "N" 
sent f01'i()samente men.or do que 
20M, com o que a entrada do gate 
sent.int nfvel "baixo", levando a 
sa!da (pino 4) do bloco inversor a 
n{vel "alto" ... Verifiquemos, ago
ra, a atua~iio do dltimo bloco, 
correspondente ao "avisador" 
driver do LED monitor. Este 6 
circuitado em tomo do quarto ga
te do 4093 (pinos 8-9-10), que 
pode oscilar em baixfssima Fre
quencia (cerca de 1 Hz), sob o 
auxffio da rede RC formada pelo 
capacitor de 1 u, resistores de 4M7 
e 47K (ma.is os dois diodos 
1N4148 ... ). Observem que a "es
quisita" confi~o dos resisto
res "seriados" com diodos em 
opostas polaridades, detennina 
forte assimetria no ciclo final da 
oscilll9iO de modo que, com o 
AST A VEL funcionando, sua saf
da (pino 10) ficant, a cada ciclo, 
"baixa" por apenas 1/100 de se
gundo, em seguida "alta" por 
99/100 de segundo, e assim por 
diante... Observando que apenas 
o estado "baixo" na dita safda 
permite o acendimento do LED 
(protegido o conjunto pelo resis-

Fig.2 

· 10()u . . ; 
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tor de 470R ••. ), e considerando 
que, em repouso (nio oscilando), 
a salda mostra sempre estado "al
to", o tempo pelo qual o LED . 
permanece aceso, em qualquer 
ciramsdncia, 6 absolutamente 
tnfnimo! Como o LED, por sf, 6 o 
principal "gastador" de energia 
(Corrente) de todo o circuito, te
mos a{ a principal raziio da enor
me durabilidade a ser esperada 
das pilhas ou bateria ( o circuito 
"puxa" menos de lOOuA em 
stand by, e cei:ca de lmA, m6-
dios, com o LED piscando !). Ve
jamos agora a inter~ao entre as 
"chaves" eletronicas j' descritas 
e o m6dulo AST A VEL •.• 0 osci
lador 6 do tipo controlado, dotado 
de uma entrada de enable (pino 
9), de cujo moment:Aneo estado 
digital depende o funcionamento 
(ou nao) do ASTA VEL: pino 9 
"alto" o oscilador "anda", pino 9 
"baixo" o oscilador "para" (res
tando sua salda - pino 10 - "alta" 
e "i.m6vel" ..• ). Observem que o 
tal pino de auto~ao esb'i, nor
malmente , "levantado" ou "tor
nado baixo" pela presenc;a do re
sistor de 1 OOK A linha do positivo 
da alimenta~o. Entretanto, a 
simples matriz dupla de diodos, 
ligas ~s sa!das correspondentes 
aos pinos 11 e 4 do 4093, deter
mina que, bastando estar "baixa., 
qualquer (ou as duas ..• ) dessas 
safdas, o pino de enable do 
AST A VEL "vent" tal inibi~o. 
com o que o oscilador nao fun.. 
cionm:d. 0 oscilador que aciona o 
LED apenas pode entrar em a~ 
se tanto o pino 11 quanto o 4 es
tiverem "altos'!, quando entao 
ambos os diodos da matriz se 
transformariio em "paredes" de 
elevadfssima impedancia, deixan
do de interferir com a pol~ 
dada ao pino de enable do 
AST A VEL. Esse conjunto de cir
cunst:Ancias apenas ocorre se as 
agulhas sensoms estiverem enfia
das no solo e se o tal solo estiver 
seco ! Qualquer outro conjunto de 
condi~s inibint completamente 
o funcionamento do oscilador e -
consequentemente - o eventual 
"acendimento" do LED monitor! 
Nesse conjunto ldgico, simples, 
porem "inteligenten ("inteligen
te", sim, j4 que "ele tonm de-

LISTA DE PEc;AS 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4093 

• 1 - LED comum, vermelho, 
redondo, 5 mm, bom redi
mento luminoso. 

• 4 - Diodos 1N4148 ou equiva-
lentes 

• 1 - Resistor 470R x 1/4W 
• 3 - Resistores lOK x l/4W 
• 1 - Resistor 47K x 1/4W 
• 1 -Resistor4M7 x l/4W 
• 2 - Resistores l0M x l/4W 
• 1 - Trim-pot vertical 3M3 
• 1 - Capacitor ( elettoHtico) 1 u 

x 16V (ou Tensio maior, 
a~60V) 

• 1 - Capacitor elettoHtico 1 OOu 
x16V 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
especfiica para a montagem 
(5,6 X 4,0 Cm.) 

• I - "Clip" para bateria de 9V 
(OPCIONALMENTE su
porte para 4 OU 6 pilhas 
pequenas) 

• - Fio e solda para as li
g~oes. 

OPCIONAISIDIVERSDS 

• 3 - Agulhas de ~o. longas 
(tnfnimas .5 OU 6 cm.). Po
dem ser usadas agulhas de 
cosrum manual oomuns, 
inox, dotadas de "olho .. 
(furo para passagem da li
nha) na extremidade oposta 
~ ponta, o que facilitara 
muito a implemen~ fi
nal - VEJAM DETALHES 
MAIS ADI.ANTE. 

• 1 - Caixa para abrigar o circui
to. Pode ser usado um con
tainer pMstico padronizado, 
de f4cil aquisi~ nas lojas 
de componentes (nas con
venientes dimensoes). 

• - Massa adesiva de 
epoxy ( .. Durepoxy" ou si
milar) para ~oes diver
sas. 

• 1 - Soquete {ilh6s) para fi
x~o e "apresenta~o" do 
LED no painel principal do 
container escolhido. 

• - Parafusos/pmcas para fi
xa~oes intemas. 



cia6ea. .. ") mside toda a sofisti
~o eompommental do ROJA! 
0 cireuito ~ alimentado por 6 a 
9V, que poderilo ser fomec:idos 
por 4 ou 6 pilhas pe,quenas, con
diclonadas no respectivo supone, 
ou por dnica bateriazinha de 9V 
(tipo "tijolinho"). Um capacitor 
de 1 OOu - como 6 convencional 
desacopla a alimen~ de modo 
que as naturais modifi~ de 
impedancia intema das pilhas ou 
bateria, com o uso, niio possam 
interferir com o funcionamento de 
setores mais "delicados" do cir
cuito ••• 

-FIG. 2 - IA.Y our DO CIR
CUITO IMPRFSSO ESPECfFI
CO - Como a quantidade de~ 
cS reduzida, o proprio arranjo de 
ilhas e pistas apresenta suficiente 
.. descomplic~iio" e baixo .. con
gestionamento" para que sua rca
liz~io fique ao aleanee mesmo 
do Hobbysta ainda sem muita pnt
tica... Recomendam-se certa
ment.e - os etemos cuidados, 
exaustivamente descritos em 
APE, para a traQagem, corrosiio, 
llmpesa. ~o e verif"1C8~iio fi
nal do Impresso, tudo isso ades 
de co~ar as soldagens... Uma 
leitum atenta w. INSTRUc:;6ES 
GERAIS PARA AS MONTA
GENS ajudanl muiro aos rerem
Hobbystas ... Lembrar sempre gue, 
mesmo partindo de componentes 
corretos e perfeitos, polaridades 
certas, soldagens perfeitas, etc., 
um circuito NAO FUNCIONARA 
se o seu substrato, a placa de Im
presso, tiver uma men:linha de um 
defeitinho (lapso ou "curto" nos 
caminhos cobreados), quase in
vis!vel a olho nu ... 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA 
MONT AGEM - Assim como 
ocorre na fig. anterior, a placa 6 
vista em tamanho natural ( escala 
1:1), porem agora "olhada pelo 
outro lado" (niio cobreado), jl1 
com a estil~o de todos os 
componentes (menos LED, ali
men~ e agulhas sensoras ... ) 
com seus valores, c6digos, pola
ridades e parAmetros claramente 
indicados, de modo que mesmo 
um montador principiante nio en
contrant difi.culdades em posicio-
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nar corretamente as ~ para 
soldagem ... Algluna duvidazinha 
que "sobrar" podent ser sanada a 
partir de uma leitura ao TA
BELAO APE, sempre encartado 
nas primeiras pl1ginas da Revista, 
Ii junto u INSTRU<;6ES GE
RAIS (tambem permanentes ... ). 
Como sempre, enfatizamos que os 
maiores cuidados devem ser dis
pensados h colocaQAo dos compo
nent.es polarizados (Integrado, 
diodos, capacitoms eletrolfticos), 
mas tamb6m a rel~ao valor/po
si~ao das demais ~as tem gran
de importincia (se dois resistores 
- por exemplo - um de lOK e um 
de lOM tiverem suas posi~ 
trocadas, o circuito niio funcio
nara ... ). Um lembrete: os termi
nais do trim-pot vertical siio mais 
gmssos do que a m6dia das "per
nas" das demais ~as, necessi
tando assim de uma ~ao de 
maior calibe, na placa, para a de
vida ins~iio ( observem, na fig. 
2, que as "ilhas" destinadas aos 
pinos do dito trim-pot sio mais 
"taludas", justamente para permi
tir ~oes de maior parAmetro). 
Algumas ilhas perif6ricas (junto 

u bordas) da placa, na figura. en
contram-se ainda sem lig~s ... 
Destinam-se elas u conex6es ex
temas h placa, gue serio vistas a 
seguir. Apenas devem ser corta-. 
das (pelo lado cobreado da placa) 
"sobras" de terminais, apcSs cui
dadosa confetencla final, incluin
do a verific~io do estado de ca
da ponto de solda. .. 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTER
N AS A PLACA - A face mostra
da da placa 6 aincla (como na fig. 
anterior) a nao cobreada ... S6 que 
agora, para "despoluir o visual", 
os componentes sobre a placa nao 
siio vistos, ja que a entase es1' 
nas conexoes ext.ernas. Observar 
os seguintes pontos: 

- Polaridade da alime~ (fio do 
positivo, vermelho, ligado ao 
ponto "+" e fio negativo, pn,to, 
ao ponto "-"). 

- Conexoes do LED, com a correta 
identifi~io dos seus terminais 
"A" e "K" (ver TAB.EI..AO, se 
preciso ... ) aos respectivos pontos 
daplaca. 

- LigaQAolfix~iio das ~ agulhas 

TOQUINHO. OE FIO 
/RIGIOO,NU E FINO 

/~~SOLOA ·PLACA "OLHO"'---
DA AGULHA 

INSERIDO NO 
TOQUINHO 

0 

/ ~~DOS COMPONENTESJ 

/ 

"REFOR~O" 
MECANICO 
C/ MASSA 
DE "EPOXY" Fig.S 
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sensoras, cujos detalhamentos 
estio na proxima figura. 

Quanto as conexoes da alimen
~o, deverlio ser feitas com fios 
nlo muito longos, para que nada 
fique 0 sobrando" dentro da caixa, 
quando da aco~iio final. J4 o 
LJ;ID tanto pode fl.car ligado dire
tamente a. placa ( conforme mos
trad.o ), quanto atrav6s de um par 
de fios fl.nos, o que permit:ira uma 
certa flexibilidade na instala~iio 
final (em qualquer caso, os com
primentos de fios deveriio ater-se 
ao suficiente - fios .. sobrando", 
al6m de feios, constituem fonte 
potencial de problemas em qual
quer montagem ... ). 

- FIG. S - DET ALHES DA U
GACA.O/F1XACAO DAS AGU
LHAS SENSORAS - Se forem 
usadas as sugeridas (ver item 
OPCIONAIS/DIVERSOS da 
LISTA DE PECAS) agulhas de 
costura manual, com 0 olho" na 
traseira (t;pa!), tanto a sua liga~ao 
el6trica, quanto a sua fixa~o 
mecanica ficariio grandemente fa
cilitadas, usando-se o 1116todo 
ilustrado: 

- Tres .. toquinhos" de fio f'mo, rf
gido e nu (t;pa, de novo ... !), de
vem ser inicialmente soldados as 
ilhas/furos "S", "C" e "N", de 
modo que sobressaiam dois ou 
tres millmetros pela face nao co
breada da placa. 

- Os "olhos" (furos) das agulhas 
sao entao usados para fixru;iio 
provis6ria aos tais "toquinhos". 
Alinhando-se previamente as agu-
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lhas, elas podem ser soldadas aos 
pedacinhos de fio. A solda cos
tuma .. pegar" hem no ru;o da agu
lhas, mas se hoover alguma difi
culdade, basta lixar um pouco o 
"rabo" das ditas agulhas, 0 fos
cando" o metal, de modo que a 
liga fundida possa agregar direiti
nho durante a soldagem •.• 

- Efetuadas as ligru;oes el6tricas, as 
posi~s das agulhas devem ser 
.. nonnalizadas" (enquanto ainda 
existe uma certa flexibilidade no 
conjunto), restando as tres hem 
alinhadas e paralelas, como se es
tivessem num prolongamento do 
proprio piano da placa •.• 

- Finalmente, refo~os mecanicos 
devem ser promovidos, aplican
do-se a massa de epoxy sobre as 
agulhas, junto a. borda da placa, 
conforme ilustra a figura. Depois 
do adesivo solidificar, a rigidez 
mecmiica do conjunto sera muito 
boa. 

Uma sugestao: quern quiser tomar 
"menos perigoso" ao manuseio o 
conjunto "tri-ponteagudo", po
dera simplesmente limar (arre
dondando um pouco ..• ) as pontas 
das agulhas, prevenindo aciden
tes, no futuro ••. 

- FIG. 6 - .. ENCAIXAMENrO" E 
FUNCIONAMENIO (IN
CLUINDO CALIBRAt;;Ao ••• ) -
A disposi~ao final sugerida na 
fig. 6-A nos parece a mais 6bvia e 
funcional, com as tres agulhas 

CAIXA 
PEQUENA, 
BEM VEDADA 

Fig.6 

projetando-se extemamente 
atrav6s de furos estrategicamente 
feitos numa das laterais do coo-
1ainer, ficando o LED indicador 
hem posicionado, numa condi~iio 
de f4cil visibilidade ao operador. 
Quem pretender utilizru;iio exter
na, ao ar livre, para o ROJA, po
dera vedar hem as juntas da caixa 
com silicone, fazendo o mesmo na 
ju~o do LED com o seu furo de 
fix~o, e tambem nos proprios 
furos de passagem das agulhas 
sensoras. Se o container for de 
pl4stico (como 6 padrlio ••• ). o 
conjunto ficara, entiio, completa
mente impermeivel, podendo to
mar sol e chuva, sem problemas ••• 
0 funcionamento/utilizru;io pode 
ser facilmente interpretado na fig. 
6-B: "enfiam-se" as agulhas no 
solo (terra, substrato, xaxim, o 
"diabo" que sustente a planta. •• ) 
e pronto! E so observar periodi
camente o LED, regando a planta 
assim que o "pisca-pisca" se ma
nifestar •.. ! Certamente devera ser 
feita uma calib~Ao inicial (dni
ca) no circuito, delimitando sua 
sensibilidade via trim-pot incor
porado ... Vejamos wna maneira 
fttcil e segura de obter essa cali
b~Ao: toma-se um vaso pequeno 
e enche--se o recipiente com teffll 
hem seca, refoivando essa "secu
ra" pela ex.posiyio ao sol forte, 
por alguns dias ... Esse sera o nos
so "gabarlto .. de calib~a.o. En
fia-se as agulhas do ROJA em tal 
vaso com terra sequinha e, ini
cialmente, ajusta-se o trim-pot de 
modo que seja obtido o "pisca
mento" do LED. Em seguida, re
tira-se o ROJA e acrescenta-se 
4gua ao vaso, niio em quantidade 
excessiva ( cen::a de meio copo de 
4gua por litro de capacidade do 
vaso, 6 uma boa propo~iio .•• ), 
deixando-se assim por alguns mi
nutos, de modo a permitir uma 
boa abso~ao... Recoloca-se as 
agulhas do ROJA no dito vaso e, 
lentamente, gira-se o ajuste do 
trim-pot parando a calibra~lo exa
trunente no ponto em gue cessa o 
.. piscamento" do LED (ele "apa
ga" totalmente ... ). "Lacra-se" o 
ajuste, com uma gota de esmalte 
sobre o cursor/knob do trim
pot e... pronto I Nenhwn outro 
ajuste sent necesdrio ••• 
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• ANTI-ROUBO RESGATE P/CARRO II I 
IOOR IN4148 + 

.------+--------1---------,----1...._7'""~f-1:::::l-➔l---r--==--7~~~ 12v 
G1RC2 IN4001 

IOK 

IN4148 

220n 

@100.J,I + 
16v 

IN4148 

Fig.1 

UMA "REAVALIACAO" DE UM DOS PROJETOS JA PUBLICADOS 
("ANTI-ROUBO RESGATE" -APE N!! 11) QUE MAIS SUCESSO FEZ (E 
AINDA FAZ ... ) ENTRE OS LEITORES/HOBBYSTAS! NA PRESENTE 
"REVISAO", CUIDADOSAMENTE FORAM PESQUISADOS E SANA
DOS "PROBLEMINHAS" DE FUNCIONAMENTO QUE PODERIAM 
SURGIR SOB DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS PRESEN.TES EM 
VE(CULOS MAIS ANTIGOS, E COM SISTEMA ELETfllCO JA MUITO 
"MEXIDO" ALTAMENTE GERADOR DE INTERFERENCIAS ••. 0 AR
RE~2, RESSALVADAS AS ESPECIAi$ PROTECOES CONTRA PRO
BLEMAS INTERFERENCIAS E DISPAROS ALEAT6RIOS, GUARDA 
AS IIESMAS EXCELENTES CARACTERiSTICAS DO ARREC (UM DOS 
"CAMPEOES" DE VENDA ENTRE OS KITS COMERCIALIZADOS PELA 
CONCESSIONARIA EXCLUSIVA ... ): UM SISTEMA REALMENTE SE
GURO E EFICIENTE PARA PROTECAO DO VE!CULO (E DO MOTO
RISTA ... ), JA QUE - MESMO NUM ROUBO A MAO ARMADA, BASTA 
ENTREGAR O CARRO AO ASSALTANTE PARA, RAPIDAMENTE, RE
CUPERA-LO GRACAS A ACAO INTELIGENTE E TEMPORIZADA DO 
DISPOSITIVOI 

(12v) 

c:e:· 
~ NA 

IBv 
lw 

+ 470.JJ 
2!5v 

-0 "ANTI-ROUBO RESGATE 
PICARRO Ir' - Um .item prati.
camente obrigat6rio em qualquer 
ve{culo, atualmente, consiste num 
sistema elet:ronico de alanne ou 
pro~ao contra furto/roubo. Em
bora seja certo que nenhum artif{
cio tecnol6gico, por mais sofisti
cado que seja, possa impedir ~ 
talmente o roubo de um ve{culo, 
tambem e certo que a instal~o 
de qualquer ti.po de dispositivo, 
capaz de causar (ainda que pe
quena ... ) "dificuldades" ao "tra
balho" do ladrao, constitui impor
tante "barreira" e eleva o grau de 
seguranc;a do vefculo a fudices 
muito mais altos! Confonne re-
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comendam os pnSprios organis
mos policiais (com trabalho at6 o 
~. ma1 parelhados, mal pa
gos. •• ) 6 dever de cada um (e nl'io 
apenas da Pollcia. .. ) defender seu 
patrim&:rlo da melhor forma 
poss(vel, e a instala!rfio de um sis-
1ema anti-roubo no ve{culo in
clui-se nesse dever! Exist.em, 6 
claro, de:zenas de modelos de 
"defesas eletr6nicas" para carros, 
no mercado, porem a grande 
maioria sofre de (pelo menos mna 
delas ... ) tr& s6rias "deficien
cias .. : 

- E muito caro 
- E de diffcil instal~o ( o usumo 

led que :recorrer a uma oficina 
especi.alizada, que cobram "os 
olhos da cara" ... ). 

- E de diffoil utiHzac;lo, fazendo 
com que o pnSprio usumio "se 
atrapalhe", toda hora, ocasionan
do frequentemente o "disparo fal
so" do alanne, o "travarnento" do 
carro, etc. 

0 ANTI-ROUBO RF.SOATE 
P/CARRO II (assim como sua an
tiga versao, mostrada em APE ~ 
11) consegue - acreditamos - so
brepassar fDdos esses pontos ne
gativos: 6 de baixo custo, a insta
lac;lo 6 muito simples (sd fem 
que recorrer a um "auto-el~co•• 
quern for absoluto "pagffo" no 
assunto, caso - que nos parece 
- oio 6 o dos Hobbystas de Ele
tr6nica ... ) ea utiliza!rlo 6 absolu
tamente autom4tica e elementar, 
acionado o sistema pela abertu:ra 
de qualquer porta do ve{culo (e 
apenas podendo ser desativado 
por dentro do carro, atrav6s da 
pressao sobre um inte1T\lptor mo
mentAneo escondido ... ). A a?<) 
do ARREC-II pode ser descrita 
assim: toda vez que uma porta do 
carro for aberta, niio importando 
se isso foi feito pelo dono ou por 
um ladrio, o cin:::uito "conta,. um 
Tempo de aproximadamente l 
miDulo e - ao fim desse perlodo -
desativa o sistema de igni!rfio do 
velculo, A MENOS QUE, DBN
TRO DESSA "CAR.a'NCIA" DE 
1 MINUTO, seja premido um pe
quenino pdllh-baamt escondido 
( obviamente em local apenas de 
conhecimcnto do propriehtrio ). 

Para o dono do ve{culo, o AR
REC-II jamais consti.tuira proble
ma: basta lembrar de SEMPRE 
que entrar no carro, acionar o dito 
pusb-buUnn... J4 para o ladrao, 
nlo h4 sa1'da: ele consegue ligar o 
carro e faze.Io andar, porem em 1 
minuto ( quando fem rodado no 
1llllimo 1 quildmetro - menos do 
que isso em zona urbana. •• ) o ve{
culo para. automati.cament.e ! Cer
tamente, ao ladrl'io nlo interessa 
chamar a ate~io para o seu "tra
balho", e assim, inconti.nenti., 
abandona o carro, partindo na 
busca de um "camngo" que fun.. 
cionc, para roub4-lo... Ao pro
prietirio, resta apenas recuperar o 
ve{culo, o que podera ser feito em 
breve tempo, j4 que - conforme 
di~mos - um Tempo de 1 minuto 
nio permite ao ladrao afastar-se 
mo.ilo do local do roubo ! Porem 
onde o ARREC-II mostrar melhor 
suas caractensticas de seguran~, 
6 no caso de assalto l mao armada 
( cin:::unstAncia em que se RECO
MENDA ENFATICAMENTE: 
NAO REAGIR... Enttega-se o 
vefculo ao assaltante e pronto •.. ): 
esteja ou nao ligado o motor no 
momento, o ato de abrir a porta 
(inevit.4vel para o assaltante en
uar. e/ou para o propriettrio 
sair .•• ) ativarn o ARREC-II, sem 
que nenhum movimento ou atiru
de "suspeita" tenha que ser exer
cida pelo dono do carro ( o que -
se ocorresse - poderia irritar o 
bandido, e a prudencia manda que 
nio se deve "deixar bravinho 
quem est.4 segurando um tr& 
oitao" ... ). Ao fim de 1 minuto 
( quando - por mais mpido que o 
assaltante dirija - o carro ainda 
nao tera se afastado muito ... ), 
(X:OI'rer4 a imobilizac;iio do ve{cu
lo ! Observem que 1 minuto 6 - ao 
mesmo tempo - perlodo suficien
temente longo para colocar uma 
segura "distAncia ffsica" entrc o 
dono do carro e o bandidlo (pre
venindo algum tipo de retali
zac;ao .•• ), durante o qual o pobre 
"roubado0 tamb6m podem buscar 
socono, pedir ajuda policial, etc.; 
mas tamb6m convenientemente 
curto para que o ve{culo nio se 
afaste moilo, facilitando o poste
rior resgate do carro, segummente 
abandonado mais adiante pelo la-

drl'io, frustrado ! A ac;ao inibidora 
do funcionamento do sistema de 
igni~. operada pelo ARREC-II, 
pode ser efeti.vada por dois Dto
dos - l escolha: ou intenompe a 
energia (12 VCC) do sistema, OU 

coloca "em curto" o platinado do 
motor! Com tal dualidade, nio 
importa se o carro 6 ou nAo dota-
do de igni~lo eletr6nica (a maio
ria das quais nio tem platinado 
acess{vel diretamente ... ): sempre 
havera uma maneira de se incor
porar o controle do ARREC-11 ao 
sistema, uma vez que o chavea
mento final 6 feito via contatos de 
alta Corrente de um rele sens1'vel! 
A instalac;iio sc resume nas co
nexoes de alimentac;lo (positho e 
"terra"), ligac;oes aos intelT\lpto
res normalmente agregados b 
portas do vekulo e posicionamen
to do pmd:i-bulk:lll "secreto" ... D4 
um "tiquinho" de trabalho, mas 
nio ~ nada diffcil ou cxcessiva
ment.e complicado ! 

- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - Na fig. 1 
temosodiasramadocircuito,to
talmente centrado num Integrado 
Digital da "famllia,. C.MOS, tipo 
401 lB. 0 primeiro bh:~, fonna-, 
do pelos gate1 do dito Integrado 
delimitados pelos pinm 4-5-6 e 
1-2-3, constitui wna simples c6lu
la de me.m<Sria (BIESTAVEl..). 
que pode ser desativado" por um.a 
breve presslo no pwib-tlaaon de 
REARMAR, OU "ativado .. por 
uma "negativ~" (ainda que 
momentAnea. causada por um 
brev1'ssimo "abre-fecha" de qual-
quer das portas do vekulo ... ) de 
qualquer das Entradas .. E ..... Ob-
servem que al6m das pre-polari
zac;&,s em mvel digital "alto", 
proporcionadas pelos dois n::sisto
res de 1 OK l linha do pollil:i:vo da 
alimentac;lo, cada uma das entra
das do BIESTAVEL (respectiva
mente pinos 6 e I do 40118 ... ) 6 
protegida contra transientes. intet• 
f~ncias e 0 fa1909 comandos" 
por uma rede RC em •T'. forma
da por resistores de 4701C e lOK. 
mais um capacitor de 220n °arer
rando" o "n6" dos cit.ados resis
tores, Esses rcdes exercem impor
tante papel no circuito1 evitando 
que nd'dos el6tricos pn,scntris na 
cabagem do vefculo possam gm:ar 
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falsos .. disparos" no sistema ... Os 
outros dois gates do 4011 B (pinos 
8-9-10 e 11-12-13) fonnam, jun
tamente com os resistores de 1 M e 
lOK, capacitor de lOOu e diodo 
1N4148, um simples armnjo 
MONOEST A. VEL, com penodo 
de aproximadamente I minuto ... 
Esse MONOEST A VEL ~ dispa
mdo pela salda do BIESTA.VEL 
(primeiro bloco), a partir do esta
do presente no pino 3 do Integra
do, de modo que, decorrido o 
tempo de 1 minuto, o transfstor 
BC548 6 "ligado". energizando o 
rele em seu circuito de coletor ... 
Observem, agora, as poderosas 
redes de "defesa" contra inter
ferencias, transientes e "rufdos 
eletricos" (que foram incorpora
dos ao ARREC-II, como adendos 
com rel~ao ao projeto original do 
ARREC ••• ); wna delas 6 formada 
pelo capacitor de 100n. capacitor 
de lOOOu, :zener de 12V, resistor 
de lOOR e diodo de 1N4148. E'.8se 
conjunto isola completamente a 
alimen~ao (al6m de filtni-la, es
tabiliza-la e pmtegS-la) do bloco 
16gico do circuito, com rela(,iio ao 
estligio f'mal de Potencia, e 
tamb<!m "contra" o "fuzul!" de 
picos, quedas, oscil~oes, de 
Tensio e Corrente que - nonnal
mente - ocorrem mun sistema ele
trico automotivo (e que, as vezes, 
causava problemas no ARREC 
original ... ). A outra rede de pro
te\;a.O e fonnada pelo diodo 
1N4001 (que alem de isolar a 
alimenta~o "intema" do AR
REC-II contra o sistema natural 
de energia do carro, "proibe" que 
uma conexao invertida de energia 
seja feita, preservando a integri
dade do circuito contra erros do 
instalador .•• ) e pelo conjunto ze
ner de 18V /capacitor de 470n, 
que estabiliza e filtra as condi\;6es 
de energia para o estligio final de 
Potencia (transfstor/rele), nao s6 
preservando os componentes des
se bloco, mas tamb6m encarando, 
no "primeiro pau", qualquer 
"maluquice eletrica" que venha 
pela propria linha de alimen
ta~o... Enfim: sao nada menos 
que qualm redes de prote"'ao, fil
tragem e "isol3"'iio" (uma em ca
da Entrada "E", uma no bloco 
16gico e uma no bloco da Poten-

cia/entrada geral de energia .•• ) 
que asseguram ao circuito um 
funcionamento confiavel, livre de 
qualquer ocorrencia malefica "ex
tema" ... Voltando a fun~io do 
circuito, a partir dos contatos de 
utiliza~ao do relt (NF-C-NA) po
demos - como sera visto mais 
adiante - efetuar "mil e uma" 
a~s inibitorias ao funcionamen
to do sistema de igni~o do carro, 
seja cortando a energia ao tal sis
tema, seja "curto-circuitando" 
estligios fundamentais do dito cu
jo, de modo a garantir a total pa
raliza~ao do vefculo ao fim do 
perfodo de "carencia" (1 minuto -
pon!m modific.ivel, "ao gosto do 
fregm~s", pela simples alte~o 
do valor do capacitor eletrolftico 
original de 1 OOu - marcado com 
asterisco no esquema). 

- FIG. 2 - LAY our 00 CIR
curro IMPRESSO ESPECiFI
co - Em tamanho natural (escala 
1:1), basta "carbonar" cuidado
samente o diagrama, respeitando 
posi~s, tamanhos e percursos de 
ilhas e pistas, para que o Lei
tor/Hobbysta obtenha uma pla
quinha bonita e "profissional". 
Aten~ao - principalmente - as 
ilhas destinadas a receber as 
"peminhas" do Integrado e os pi
nos do rele, ja que qualquer pe
quena altera..yao nas posi~s/di
mensoes de tais contatos poderiio 
obstar a inser~o dos ditos termi
nais .•. Observar a necessidade de 
trilhas mais grossas nos percursos 
de alta Corrente, entre os termi
nais de apli~ao do rele e os 
pontos de conexao extema 
"NF-C-NA" ..• No mais, 6 seguir 
as tradicionais regras de boa con
fec"'ao, conferindo muito bem a 
placa ao final, ainda antes de in
serir e soldar as ~ (quando, 
entao, ainda e possfvel retificar-se 
com facilidade erros, lapsos ou 
"curtos" constatados nessa verifi
c~ao .•• ). 

• FIG. 3 - "CHAPEADO" DA 
MONTAGEM - Chamamos de 
"chapeado" (um velho jargao da 
Eletronica pnitica, herdado do 
"tempo da valvula" e das monta
gens em chassis metlilicos ••• ) a 
vista real dos componentes, estili-

LISTA DE PECAS 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4011B 

• 1 - Transfstor BC548 
• 1 - Diodo zener 18V x IW 
• 1 - Diodo zener 12V x 0,5W 
• 1 - Diodo 1N4001 
• 5 - Diodos 1N4148 
• 1 - Rele c/bobina p/12 VCC e 

um conjunto de contatos 
reversfveis p/l0A (tipo 
GlRC2 ou equival.) 

• 1 - Resistor lOOR x l/4W 
• 6- Resistores I0K x l/4W 
• 2 - Resistores 470K x l/4W 
• 1 - Resistor lM x l/4W 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 100n 
• 2 - Capacitores (poliester) 

220n 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

lOOu x 16V 
• 1 - Capacitor ( eletrolftico) 

470u x 25V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

HXX>u x 16V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso 

especffica para a montagem 
( 11,0 X 4,0 CID.) 

e 2 - Ped3"'0S de barra de cone
tores tipo "Sindal", ambos 
com 5 segmentos, para as 
conexoes extemas do AR
REC-II 

• 1 - Push-button, mini (quanto 
menor melhar, facilitando o 
"escolhimento") tipo 
N.A. 

• - Fio e solda para as liga.¢es 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar o circui
to. Recomendamos um con
tainer phistico padronizado, 
forte, de preferencia dotado 
de· "ahas" ou b~adeiras 
de fixa~o. Quanto as di
mensoes, desde um mfuni
mo de 12,0 x 5,0 x 4,0 cm., 
bastarao ••• 

• - Cabos para a instalru;ao final 
(finos para as lig~ as En
tradas .. E,. e elimen~, 
mais grossos para a apli
ca~o controlada pelos con
tatos do rele -NF-CNA). 

zados, sobre a face nao cobreada 
da placa de Circuito Impresso. 
Todos os valores, c6digos, pola
ridades, etc., estao nitidamente 
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0-0 

Fig.2 

Fig.3 

indicados na figura, e assim tudo 
se resume em ••• UM POUCO DE 
ATEN<;AO .•• Notem que o unico 
componente mostrado no 0 es
quema" (fig. 1) e que nao aparece 
no "chapeado", e o push-button 
(ja que este fica externo a placa, 
conforme veremos mais adian
te ... ). Observar bem as posi9oes 
dos componentes polariz.ados (ln
tegrados, transistor, diodos - in
clusive os zeners, capacitores ele
trolfticos ... ). Aten9ao aos valores 
de resistores e capacitores co
muns, em fun9ao das posi9oes 
que ocupam na placa ... Quanto ao 
rele, tambem tern posi9ao unica e 
certa para inser~o a placa, porem 
devido a natural "assimetria" dos 
seus pinos, simplesmente nao hl:'i 
como "enfiar errado" as 0 pernas 
do bicho" ... Terrninadas as solda
gens ( quern ainda for novato de~ 
consultar o TABELAO APE e as 

INTERRUP.{ © 
OAS PORTAS © 

©0 
PUSH;:UTTON{ 0 & 

"REARMAR" ® 0 

INSTRU<;OES GERAIS PARA 
AS MONTAGENS, ambos encar
tados permanentemente nas . pri
meiras paginas da Revista .•. ), de
vem ser conferidas ~a por pei;a, 
valor por valor, posii;ao por po
si9ao, polaridade por polaridade 
(em Eletr6nica, nunca e "demais" 
conferir e reconferir tudo, ja· que 
ta1 atitude pode significar a dife
ren9a entre um circuito funcio
nando ou nao ... ). Observar 
tambem a boa qualidade dos pon
tos de solda, no lado cobt;ado 
(corrigindo eventuais defeitos ... ), 
para s6 entao cortar as "sobras" 
de "pernas", pinos e terrninais ... 

- FIG. 4 - CONEXOES (BASI
CAS .•• ) EXTERNAS A PLACA -
Em "primeira instancia", as co
nexoes externas sao muito simples 
(vistas no diagrama, onde a placa 
ainda e mostrada pelo lado nao 

ARREC-2 

LADO DOS 
COMPONENTES 

+ 
NF 

cobreado, como na fig. ante
rior ... ), resumindo-se as lig~oes 
das ilhas "peri.f6ricas" (junto as 
bordas do lmpresso) aos dois pe
da<;<>s de barra de conetores tipo 
"Sindal", cada um com 5 seg
mentos... Esses conetores ser
virao, em seguida - na instala<;ao 
final - para as li~ ao sistema 
eletrico do vefculo ••• E fundamen
tal, contudo, que haja correta e 
completa identifi~ao de cada 
segmento/conexao, de modo a 
prevenir confusoes ou erros 
quando da fase definitiva da ins
tal~ao... Assim, observar com 
mui.ta aten9ao as codific~oes 
atribufdas a cada segmento, bem 
como as observa~s referentes a 
"grupos" especfficos de segmen
tos •.• Todas as conexoes podem 
ser feitas com fios finos (cabinho 
isolado), menos as referentes aos 
pontos NF-C-NA, que devem ser 
promovidas com cabagem de ra
zoavel calibre, ja que por al circu
lara, eventualmente, uma Corrente 
substancial ... 

- FIG. 5 - INST ALA<;AO DAS 
"ENTRADAS DE DISP ARO .. 
As conexoes de instalw;ao do 
ARREC-11 sao simples, por6w 
ex.igem alguns cuidados ... Assim, 
optamos por mosffli..lru; por er.a. 
pas, de m~/'1" ~ ma.isl facilmente o 
Leitor/Hobbysta poder "pegar .. 
cada ponto importante... Primei
ramente falando das Enttadas de 
controle ou sensoreamento, ob
servem que h4, pelo menos, dois 
metodos de liga~o: no caso 5-A 
para os carros onde os ta.is inter
ruptores de porta controlam, con
juntamente, uma unica "lfunpada 
de teto"; j4 em 5-B para o caso de 
interruptores de porta controlando 
individualmente .. hizes de corte
sia" distintas. Observem que as 
lig~oes a serem feitas - para pre-

0 12vtPOSITIVOALIMENTl 

I }·~ICACAO 
0NEGATIVO( TEFIFIAl 
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....------<:t- 12v r--------1+ 12v 
LIGAaoA 

LAMP. FAZER 
LAMPS. 
TETO 

E 
PORTA 

@ TETO / 
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[ INT. ' ------ --- ---- •• 

NF ~ PORTAS ~ NF 
N 
I 
u 
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______________ ( _____ - N 

I 
(.) 
&I.I 
a:: 
a:: 
er: f + © 

CABO BLINOAOO 
____ MONO _______ _ . -----------1---~IVO 

MALHA 

Fig.5 

servar totalmente o sistema contra 
a cap~ao de pulsos interferentes 
- devem ser implementadas com 
eabinho blind.ado mono, fino e 
flexfvel. Em qualquer dos casos, a 
rede de diodos isoladoms nos En
tradas do ARREC-Il (ver fig. 1) 
se encarrega de nao permitir o 
.. cruzamentO el6trico" dos varios 
intelTilptores. Notar que ~ IM-

E 

T 

R 

:© 

"' a: 
a:: 
er: 

PUSH-BUTTON 
ESCONDIDO 

~ 

------------7--- ----
1 I -

INT LIGACrOES A 
NF :I PORTAS E-4 NF FAZER 

l 1 
T 

R 

'f v 

® 
E 

T N 
I PUSH-BUTTON (.) 

E la.I ESCONDIDO 
a: 
a: 
< 

Fig.6 

E 

T 
N 
I 

(.) 
E &I.I 

a: 
a: er: 

PORT ANTE efetuar-se a lig39ao ::============================= da malba do cabinho blindado ao 
terminal "T0 do ARREC (entre 
os dois terminais "E", na bruni de 
conexoes ••. ), para que as inter
ferSncias eventuai.s sejam real
mente "barradas no baile" ... Os 
pontos "R-T" sobrantes, sem li-
g,...,ao no diagrama, referem-se As PUSH-BUTTON 

...,.. CABO 

E 

T 

E 

T conexoes do push-button de ~CONOIDO LONGO 

==~tra~~guradas na ~ -:: : : :_-_ -:_-___ : 

• BLINDADO MONO/ 

N 
I 

(.) 
&I.I 
a: 
a:: 
er: 

- FIG. 6 - INSTALA<:;AO DO Fig.7 BOTAO DE "REARMAR" - o ________________________ _ 
push-button de "reatar" ou desa
tivar o ARREC-Il pode ser ligado 
de uma das fonnas mostradas ... 
Se o local escolhido para "enrus
tir" o dito push-button nio permi
tir flicil acesso el61rico, proximo, 
a "massa" do carro, conv~m usar 
o ~todo 6-A, com um par de fios 
(cabinho isolado paralelo, fino), 
aos pontos "T-R" do ARREC-Il. 
Ji se a posi~io escolhida para es
conder o botiio permitir uma li
g39ao a "massa.. ( chassis OU ne
gati.vo do sistema el~trico do ve(
culo ... ), pode ser "economizado" 

um fio, efetuando-se as conexoes 
confonne 6-B. Notem que os dois 
exemplos sao eletricamente equi
valentes, e funcionariio perfeita
rnente, uma vez que a condi~o 
6-B prev! o "retorno" pela pr6-
pria "massa" do velculo, que as
sim "substitui" o "outro fio" 
:(com rel3930 ao diagrama 6-A ••• ). 
Qualquer que seja o caso, contu
do, 6 IMPORTANI'E que o pu
sb-butlon de REARMAR fique 
hem escondido, em posi~ ape
nas conhecida do proprietmio do 
carro (ou de quem dirija o ve(cu-

lo, sob auto~io do dono ••• ). 
Os lugares mais pn1ti.cos slio: sob 
o banco, debaixo do painel, atras 
do "apoio de b~", embaixo do 
tapete, etc. Notem que, como o tal 
push-button pode (e deve ... ) ser 
bem pequenino, :fica flicil obli
tera-lo totalmente (um ladr:io '"t!
pico" simplesmeote "nio tem 
tempo" de ficar procwando loca
lizwiiio do tal botiio ••• ). 

- FIG. 7 - INSTALA<;AO OP
CIONAL DO PUSH-BUITON 
POR CABO BLINDADO MONO 
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- Se o cabo do dito bot.lo de 
REARMAR tiver que ser estabe
lecido mun percurso muito longo, 
passando por sobre outms fialyoes 
j4 existentes no sistema el6trico 
do ve{culo, podemos proteger a 
sua instal9'sao contra a cap~o 
de pulsos interlerentes, simples
mente efetuando-a lamb6m com 
um condutor blindado mono (co
mo foi '1l11geriilo p:4m Ml E'l'ltr.:tilfts 
de disparo, na fig. 5 ... ). No caso, 
observar bem as necess4rias li
galy6es l malha do dito cabo blin
dado, tanto a um dos terminais do 
push-button quanto ao terminal 
"T" da barra de conetores do 
ARREC-11 ... 

- FIG. 8 - INST ALA~AO IXJ "I
NIBIDOR DE IGNI~AO" -
Conforme foi dito no in{cio da 
presente mat6ria, dois sistemas 
sao posstveis, dependendo do 
aproveitamento que fizennos dos 
contatos de u~iio do rel6 •.• 
Em 8-A temos o arranjo para 
COLOCAR O PLATINAIXJ EM 
"CURTO", ao fim da "car6ncia" 
de 1 minuto do ARREC... Para 
sistemas de ignic;ao convencional, 
esse 6 o melhor m6todo ... Se, 
contudo, o carro for dotado de ig
nic;ao eletrdnica, talvez seja mais 
pnttico o m6todo ilustrado em 
8-B. onde o ARREC, ao fim do 
minuto de "carencia", corta a 
alimentac;iio CC do sistema de ig
nic;ao ... Nesse caso ser4 necess4-
rio interromper a conexiio origi
nal, entre a chave de ignic;iio e a 
bobina, efetuando-se nessa inter-

Ll~O 
AFAZER 

ALTA 
TENSAO 

P/DISTRIB. 
E VELAS 

+12vo-------i 

mpc;ao, as ligaly6es do ARREC-11. 
Observar (6 IMPORTANTE, is
so ... ) que no primeiro caso (8-A) 
usamos os terminais "C" e "NA" 
para a inibic;ao", enquanto que no 
segundo (8-B) sao usados os ter
minais "NF" e "C". Notar 
~m quais terminais devem ou 
niio ser ligados l "massa" do ve{
culo... Ainda na fig. 8 temos as 
indic8ly6es das conexoes gerais de 
alimen~o do ARREC-11, feitas, 
obviamente, aos terminais "+" e 
''-". Observem que o ARREC-11 
niio precisa (nem deve ter) um in
terruptor geral de aliment8lyiio, 
sendo que o dnico controle para 
momentanea desativalyiio 6 feito 
pelo push-button de REARMAR 
( com atuac;ao e instalac;ao j4 des
critas ... ). 0 conswno de Conente 
em sbmd by 6 igualzinho ao resul
tado de "CPI para c:mos ck COl'

mp;.io no a1to escaJiio", ou seja: 
PRA TICAMENTE NADA, assim 
nllo h4 o menor problema (muito 
pelo contmio) do dispositivo fl. 
car permanentemente energiza
do ... Isso constituint mais um.a ga
rantia de que o sistema estara 
sempre em plantio ... 

••••• 
TESTES, MODIFICAC0ES ... 

Testar o funcionamento do 
ARREC-11 se resume nwn conjunto 
de aly6es elementares: estando den
tro do carro, portas fechadas, aper
tar o botiio de REARMAR e ligar o 
motor (nem 6 preciso fazer o C8ll'O 

ALTA 
TENSAO 

P/OISTRIB. 

® EVELAS 

+lb 

andar ... ). 0 motor devera funcionar 
tranquilamente, mesmo ap6s decor
rido o primeiro minuto ... Em segui
da (pode deixar o motor funcionan
do ... ) abrir e fechar rapidamente 
qualquer das portas do ve{culo ... 
Decorrido aproximadamente 1 mi
nuto desse "abre-fecha .. , o motor 
devera "morrer". devido l ine
xoravel ac;ao inibit.6ria do AR
REC-11... A partir dat, o motor 
apenas podera ser novamente liga
do depoi111 que o botiio de REAR
MAR seja premido! 

Quem quiser alterar o perlodo 
de 1 minuto, podera faze-Io mu
dando. proporcionalmente, o valor 
do capacitor eletrolftico original de 
lOOu (220u dariio mais ou menos 2 
minutos, 47u mais ou menos meio 
minuto, e assim por diante ... ). 

Para finalizar, algumas reco
mendru;oes (que nos parecem 6~ 
vias, mas como sempre tem "nego 
atrapalhado" por a! ... ): sempre que 
o usm1.rio enrrar no vefculo, deve 
premir o botlio de RBARMAR (ca
so contrario o motor pd:ra, deconi
do 1 minuto •.• ). Ao sai£ do cmro, 
nenhuma preocupac;ao extra (o 
simples "abre-fecha... inevitavel. 
da porta, se encarrega de acionar o 
circuito ..• ). Se, contudo, o Leit0r 
for do ti.po que costurna entmr e 
sail' do cOITO pelo "teto solm: .. , 
entiio NADA FEITO ... 0 AR
REC-II niio funcionanf. Tamb6m 
cm conversfveis ou "bugs .. , o AR
REC-11 nao oferecera pro~lo al
guma, por razoes mais do que 6b
vias ... 

+12v 

(±) 
VIACHAVE 
IGNlt;AO 

BOB. -
IGNICAO 

AO 
PLAT. e 

(

INTERROMPER 

--~®-; +~ \ .~~;c 
BOB. ~ -

IGNl~AO LIGA~OES 
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+ 12Vl>-------t 
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II 

80136 

PODEROSO "ESPANTA•RATOS" ELETR0NICO, USANDO O QUE HA 
DE MAIS MODERNO NA TECNOLOGIA: FORTES OISPAROS DE FEI
XES ULTRA-S0NICOS, COM BREVE DURA«;io, OCORRENDO AU
TOMATICAMENTE A INTERVALOS DE APROXIMADAMENTE 1 MINU
TOI INAUDfVEIS PARA AS PESSOA$, OS "GRITOS" ULTRA-SONI• 
COS ASSUSTAM E DESORIENTAM OS RATOS QUE AFASTAM-SE DO 
LOCAL, ESTEJAM LA NUMA MERA "CACADA A COMIDA" OU (0 
QUE SEAIA PIOR ... ) PARA ESTABELECER SEUS NINHOS! 0 METO• 
DOE TOTALMENTE NAO T6XICO, JA. QUE NAO sAo USADOS VE
NENOS, DETERMINANDO, PORTANTO, AMPLA SEGURANCA PARA 
AS PESSOAS (E TAMBEM PLENA GARANTIA A ALIMENTO$ E COi• 
SAS DO GENERO, EVENTUALMENTE ARMAZENADOS NO LOCAL 
QUE SE DESEJA PROTEGER). ALIMENTADO IIOR 12 VCC, 0 DISPO
SfflVO REQUER DE 500mA A 2A (DEPENDENDO DO TIPO DE 
TRANSDUTOR UTILIZADO), PODENDO SER ENERGIZADO POR 
FONTE LIGADA AC.A., POR BATERIA, OU MESMO (EM APLICA«;C>ES 
INDUSTRIAIS/COMERCIAIS MAIS "SERIAS" ... ) POR SISTEMA$ DE NO 
BREAK, QUE GARANTIRAO O SEU FUNCIONAMENTO MESMO DU• 
RANTE EVENTUAi$ BLACK OU1S. 

OCIRCUITO 

A tknica de espantar os ra
tos, evitando que eles se "estabele
~., mun local, atraves de .. gri_ 
tos" ultra-s6nicos peri6dicos, nao e 
assim tao nova ... Grandes depdsitos 
industriais de alimentos utilizam 
dispositivos do ganero lut muitos 
anos. A efic4cia do sistema e mais 
do que comprovada. Acontece que, 
~ muito recentemente, o CUSTO 

de uma ins~ao desse tipo era 
mui1o elevado, o que conduzia a 
solu,;oes mais ortodoxas, como es
palhar ratoeiras e venenos pelo lo
cal... Obviamente que tais m6todos 
sao tfpicos "quebra-galhos", de 
duvidosa eficacia, alem de, sob as
pectos puramente sanitmi.os, serem 
tambem nao recomen<:Mveis, uma 
vez que os animais mortos, em de
composi~o. e mesmo o teor qufmi
co dos venenos espalhados pelo lo-

80136 

VER 
TEXTO 

+ 
470.11 
16V 

Fig.I 

cal, nao "batem" com as condi~ 
de higiene compatlveis com dep6si
tos de alimentos, coisas assim. .. 

Felizmente, a modema ELE
TRONICA, ~as a popul~ 
de componentes "at:6 outro dia" 
inacessfveis ao grande pttblico, 
pennite agora a constru~iio fkil, a 
custo moderado, de poderosos des
ratizadores ultra-s6nicos ! 

0 presente projeto traz Justa
mente essa possibilidade aos Leito
res/Hobbystas de APE, numa con
figura~iio baseada apenas em cam,. 
ponentes comuns, encontniveis om 
qualquer varejista de Ele1:r&.ica,. 
um circuito simples. de reali:z.89Ao. 
ajuste, instal~ao e utiJiza~ abso
lutamente descomplicadas (como ~ 
nonna, a.Wis, aqui em APE ... ). 

Na fig. I vemos o diagrmna 
esquermitico do circuito, que pode 
ser dividido, para uma breve an.Qi., 
se tknica, em ties blocos: o princi
pal deles e o central, dimensionado 
em tomo de dois gales de Integrado 
C.MOS 4049B ( .. famfiia" Digital 
comum, de baixo ~o ... )~ delimi
tados pelos pinos 6-7-9-10 ... 0 dito 
par de gates, auxiliado pelo resistor 
de 1 OK, trim-pot de 1 OOK e capaci
tor de In, forma um simples oscila-
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dor (AST AVEL). capaz de gerar 
um "trem" de pulsos bastante ~
tricos e retangulares, em Frequen
cias que vio de cerca de 4 KHz at:6 
aproximadamente 30 KHz ( depen
dendo unicamente do ajuste dado 
ao citado mm-pot). 

0 oscilador ultra-s6nico, con
tudo, nio 6 do tipo "livre" (caso 
em que funcionaria ininterrupta
mente, desde que energizado ... ), 
mas sim do !¢nero "gatilhado". cu
jo funcionamento depende da auto
rizai;ao dada por um m6dulo circui
tal anterior ... Esse m6dulo anterior, 
no caso. 6 consubstanciado num 
outro AST A VEL estruturado 
tambem com dois gates C.MOS do 
mesmo Integrado 4049B ( delimita
dos pelos pinos 2-3-4-5). Este osci
lador trabalha em Frequencia muito 
mais baixa, na veniade em ~o 
de Hertz, j4 que um ciclo completo 
levan1 cerca de 1 minuto! Essa ex
trema .. lentidio" se deve aos valo
res dos componentes da rede RC 
anexa: capacitor de poliester (nio 
polariz.ado) de 2u2 e resistores de 
2M2 e 50M... Observem agora o 
arranjo formado pelos citados resis
tores. mais os dois diodos 1N4148, 
"um pra 14 e um pra c4" ... Esse es
tranho arranjo permite que a carga 
do capacitor de 2u2 ~ &! atraves 
de wn dos resistores, enquanto que 
a descarga ocorre atrav~ do outro 
resistor ... Com isso, o oscilador 
mostra, em sua safda, um ciclo for
temente assimetrico, cujo estado 
"baixo" dura cerca de 23 vezes 
mais do que o respectivo e com
plementar estado "alto" (a exata 
razao entre o valor de 50M e o de 
2M2). 

0 diodo 1N4148 intercalado 
entre os dois blocos osciladores, 
controla o sinal de comando, de 
modo que o bloco ultra-s6nico ape
nas pode funcionar quando seu pi
no 7 "va" estado "alto" na sa(da 
do bloco lento (pino 4). Dessa 
fonna, o ASTA VEL mpido atua 
por cerca de 3 segundos, seguin
do-se um perfodo de inoperfuicia de 
apro:riroadamente 1 minuto, novos 
3 segundos de oscil~io ultra-s6ni
ca, outro minuto de intervalo, e as
sun por diante! 0 Lcitor/Hobbysta 
mais "ranzinza" j4 deve ter "apita
do": - ONDE VOU ARRANJAR 
UM RESISTOR DE 50M ... ? Nao 6 
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tio diffcil assim. .. Em algumas das 
s6ries industriais de resistores, po
de ser encontrado o valor de 4 7M. 
perfeitamente utilizavel no circuito, 
j4 que noo existem "rigores" tio 
grandes na precisio dos intervalos 
de funcionamento ••• Por outro lado, 
o mero "seriainento" de 5 resisto
res de lOM (esse um valor facflimo 
de encontrar ... ) tambem resultani 
nos requeridos 50M ( e, convenha
mos, 5 resistorzinhos de 114W nio 
ocupam esp~o "preocupante" ... ). 

Voltando ao bloco ultra-s6ni
co, a Pot!ncia final de wn oscilador 
com gates digitais C.MOS ~ muito 
modesta para a utili~Ao pnttica 
final, pretendida. Assim, primeira-i 
mente utilizamos os dois gates so
brantes (delimitados pelos pinos 
11-12 e 14-15 ••• ) como buffers, re
colhendo o sinal do oscilador em 
pontos de fase oposta, aplicando 
entio os sinais ( em cont:ra-fase) aos 
amplificadores complementares 
transistorizados ( cada um fonnado 
por wn BO135 - NPN e um BD136 
- PNP). Esses dois amplificadores 
elevam a Pot:encia final do oscila
dor a limites bastante altos, final
mente entregando (sempre em fases 
opostas) os sinais, num chamado 
"arranjo em ponte", ao transdutor 
capaz de transfonnar os pulsos el6-
tricos em poderoso feixe s6nico (no 
caso, ultra-s6nico ... ). Notem que 
tanto pode ser usado um tweeter 
piezo, quanto um comum - do tipo 
eletro-magn6tico ("de bobina" ... ). 
0 tweeter piezo, embora mais caro, 
reduz bastante a Corrente m§dia fi
nal requerida .pelo circuito... Assim 
6 · bom anotar que. usando-se trans
dutor piem, a alimenta~io geral de 
12 VCC podent ser suprida por 
fonte com capacidade de 500mA, 
mas se o tweeter for "de bobina", a 
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Fig.2 

dita fonte devent ser capaz de ofe
recer pelo menos 2A ... 

Como o consumo geral de 
Corrente se da em "surtos", breves 
mas intensos, o capacitor de desa
coplamento da fonte deve ter um 
valor relativamente alto (470u ou 
mais •.. ). Outra coisa: embora a 
Pot:encia desenvolvida, durante os 
poucos segundos de ~o efetiva 
a cada minuto, seja "brava", nao 
h1i necessidade formal de se prote
ger os 4 translstores com dissipado
res de calor, dada a brevidade do 
perlodo de trabalho, em face do 
perfodo de "descanso" ..• 

••••• 
COMPONENTES/MONTAGEM 

0 Hobbysta "tarimbado" nio 
encontnmi muitas dif'ieuldades no 
assunto, mas pam benef<cio dos 
eventuais "comei;antes", a fig. 2 
detalha aparencias, s{mbolos e pi
nangens dos transfstores e do lnte
grado utilizados no circuito... Ob
servem principalmente a "leitura" 
dos terminais dos "BD", cuja or
dem, com as "pemas" para baixo, 
e: Base - Coletor - Emissor. olhan- . 
do-se a pes:a pelo lado metalizado .•. 
Nao se esquei;am que, "por fora", 
OS BO135 e OS BO136 sio i<L!nti
cos (salvo pela diferen~a nUlll6rica 
no final dos seus codigos ... ) e as
sun torna-se neceSB4ria alguma do
se de aten~io, para noo "trocar as 
bolas" na hora de inserf-los e lig4-
los A montagem final. Outro ponto 
importante, quanto a pinagem doo 
componentes refere-se a locali
z~lo dos terminais de alllDlii!n~o 
do 4049B, com o positivo no pino 
I e o negativo no pino 8 (diferente 
da local~io costwneiramente en-
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i;;ontrada em outros "colegas", mais 
utilizados, como o 4011, 4001, 
4093, etc.). 

Sendo o circuito simples, ba
seado mun ndmero relativamente 
pequeno de componentes (grru;as, 
justamente, h presen.:;a do Integra
do ... ), nao serti muito diffcil pam o 
Hobbysta desenvolver um lay~• 
especffico de Impresso para a mon
tagem ... Em qualquer caso, mesmo 
dependendo da pratica e do "gosto 
estetico" do Leitor, a plaquinha fi
nal resultara pequena, flkil de ins
talar e acomodar numa caixa, ao fi
nal... Algumas poucas recomen
da~oes: 
- Determinar pistas nao muito es

treitas, no percurso da alimen
ta~o aos oolet.ores dos trans(sto
res, e tamMm entre seus emisso
res e a carga final (tweeter), urr a 
vez que por tais "carninhos", a 
Corrente pode chegar a picos nao 
suport:1.veis por uma tri1ha stan
danl de hnpresso. 

- Observa.r bem a coloca.:;ao (po
si!,io e p.inagem) dos translstores, 
de modo al,gum pennitindo que, 
no assentamento fmal, as faces 
metalizadas dos BD135 toquem 
nas do BD136. 

CAIXA, AJUSTE, INSTALA(;AO 
EUSO ... 

Como o dispositivo, pelas 
suas proprias camcterlsticas aplica
tivas, destina-se a uso "profissio
nal", convc5m encapsula-lo num 
container rohusto, de preferencia 
metalico, eventualmente ja "embu
tindo" na dita caixa tambc5m a p6-
pria fonte de alimenta~ao, eventual 

LEO PILOTO 
DA FONTE 

bateria, e ate sistema de no bn:ak, 
se for o caso ... Os tweeters, nor
mahnente, siio tambc5m transdutores 
mais ou menos robustos, frequen
temente comercializados numa forte 
"concha" plastica ou metlilica ja 
dotada de um projetor ( corneta) de 
som, em fomia exponencial ... 

Conv~m. entiio, que o arranjo 
final assurr:a forma igual ou seme
lhante a sugerida na fig. 3, com o 
transdutor fixado ao t.opo da caixa 
principal (podem ser usadas bra~a
deiras metalicas, ou reesmo os pr6-
prios furos de fixa~iio existentes no 
transdutor ... ). Na parte frontal do 
container podem ficar o interruptor 
geral do sistema (que liga/desliga a 
fonte incorporada ... ) e o eventual 
LED piloto da alimenta\;ao .•• Na 
traseira da caixa pode ficar o ilh6s 
de passagem do .. rabicho" ••• 
TarnMre e conveniente dotar a cai
xa de pes de horracha, de modo a 
permitir a instal~ao final do con
junt.o no cbio mesmo ( que e por 
onde os ratos circulam ... ). 

Para um ajuste basico, basta 
alimentar o circuito (12 VCC sob 
0,5A a 2A, dependendo do transdu
tor, confonne ji explicado .•• ) e, 
inicialmente, atuar sobre o trim-pot 
de 1 OOK, levando-o ao extrema que 
i-ecmita ao operador .. escutar" o 
apito agudo gerado pelo circuito ... 
Em seguida, o dito trim-pot deve 
ser lentamente levado ao sentido 
oposto, ate que o operador niio 
mais escute o sinal emitido! Nesse 
ponto de ajuste, a Frequencia de
vera estar entre 15 KHz e 20 KHz 
(gama onde se situa o lirnite supe
rior medio de sensibilidade a Fre
quencia, do ouvido hurnano adul-

CAIXA Cl CIRCUITO, 
FONTE "EMBUTIOA" 

Fig.3 

to ... ). Eventualmente, dependendo 
da curva e do rendiment.o do trans
dutor utilizado ( alguns dos hons 
fabricantes de t\1vee1l9:S mostram es
sa curva, num gra.fico na pr6pria 
embalagem comercial do compo
nente ... ), o ajuste do trim-p:,t: po
dera at.ti serum pouco "avan~ado" 
com rel~iio ao ponto onde o ope
rador deixa de ouvir o sinal ••• Com 
isso, a Frequencia final gerada fi
cara entre 20 KHz e 25 KHz, faixa 
em que (segundo os entendidos no 
assunto "ratos/ultra-som" ••• ) os 
roedores mais se "irritariio" e as
sustariio ... 

Quanto a instal~iio e utili
z~iio final, nao M muito o que ex
plicar: o dispositivo devera fic8!'.' no 
chiio, dentro do local, dep6sito, fa
hrica, arrnazem, etc. ( do qual que
rereos ver os ratos expulsos ... ). Im
pretrivelmente todas as noites ( ou 
ao fim do expediente diario nor
mal ... ) o circuito deve ser ligado, 
assim ficando ate a manha seguin
te ... Em poucos dias podera ser no
tada a ausencia dos rabudinhos 
guinchadores (mesmo que eles ja! 
estivessem por la "estabelecidos", 
com seus ninhos e famfiias devida
mente formadas e desenvolvidas ... ). 

Alguns pontos importantes a 
considerar: se o ambiente a ser pro
tegido for de grandes propo~oes, 
convem usar varios dispositivos de 
desratiza~ao eletronica, uma vez 
que o "alcance" original do dispo
sitivo pode niio abranger t.oda a 
area... Um grande dep6sito podera 
exigir, para uma perfeita defesa, 4 
ou mais aparelhos... TarnMm sera 

' conveniente dispor os desratizado
res junto as areas "preferidas" pe
los ratos ( e nao, otviamente, nos 
locais nao "frequentados" pelos bi
chinhos ... ). Finalmente, embora a 
exposi~iio aos ultra-sons seja mode
rada (apenas 3 segundos a cada mi
nuto, aproximadamente ... ), e poss(
vel que ocorra dano f(sico auditivo 
~ pessoa que diariamente fique 
submetida a emissao sonora audlvel 
gerada pelo aparelho ... E bom, por
tanto, levar tal aspecto em conside
ra~ao, principalmente se, as noites, 
urna ou mais pessoas (vigias ou ou
tros trabalhadores notun_ios .•. ) de
vam permanecer no local ... 

••••• 
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ESOUEMA 54 

• TEMPORIZADOR AUTOMA.TICO 
PARA LIGA<;OES TELEFONICAS 

Fig.I 

AUTOMATIZA E CONTROLA O TEMPO DAS LIGAC0ES TELEF0NI• 
CAS, "DERRUBANDO" A LINHA, "SEM PERDAO", DECORRIDOS 3 
MINUTOS DO INiCIO DA CHAMADA! COM ALIMENTACAO AUTONO• 
MA (POR PILHAS OU BATERIA ... ) FICA "DE PLANTAO" MESMO DU
RANTE EVENTUAIS BLACK OUTS, GERANDO ENORME ECONOMIA 
NA CONTA TELEFONICA, NO FIM DO M~S! IDEAL PARA ESTABELE
CIMENTOS QUE MANTENHAM UM APARELHO DE USO "SEMI-PU· 
BUCO" (BARES, PADARIAS, LOJAS, ETC.), MAS TAMBEM DE 
GRANDE Ulll.lDADE EM CASA (PRINCIPALMENTE NAQUELAS ON
DE UM GAROTO OU GAROTA COSTUMA "MONOPOLIZAR" 0 TELE
FONE, EM LIGAC0ES "ETERNAS" ... ). APESAR DE BIGOROSO, 0 
TALT E "EDUCADO": AVISA, 18 SEGUNDOS ANTES (ATRAVES DO 
PISCAR DE UM LED ... ) QUE A LIGACAO VAi SER "CORTADA", DAN
DO TEMPO AO "FALADOR" (OU "FALADORA", COMO E MAIS 
PROVAVEL ... ) DE ENCERRAR O "PAPO" SEM "ESTOURAR" 0 PRA• 
ZO/LIMITE! MONTAGEM SIMPLES, BARATA, FACIL DE INSTALAR, E 
QUE "SE PAGA A Sf PR6PRIA" EM POUCOS MESES ••. 

OCIRCUITO 

A id6ia 6 antiga, mas a so
l~io 6 nova! Sem nenhuma ch'ivi
da, todos os que pagam Contas Te
lef6nicas . mensais sabem quanto 
custa, literalmente, "encarar" aque
les(as) eternos(as) "encompridado
res"(as) de conversa, incapazes de 
resolver um assunto, por mais sim-

ples que seja, em 1 ou 2 minutos de 
lig~o ... Pelas norrnas que regem a 
tarif~iio do servii;o telefdnico, se 
uma lig~iio local durar at.6 3 minu
tos, ela 6 computada como apenas 1 
impulso (tarifa reduzida. .. ). Contu
do, ultrapassados os 3 minutos ini
ciais, de "carencia", novos impul
sos serao computados, como se ou-
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tras e mais outmS lig~s ti~ssem 
sido feitas... Esse ~. certamenm, o 
fator que mais onem as cont.es te-

lefonicas, desde numa resid!ooia 
(sempre tem, na familia, um ou wna 
com voc~ao pra "papagaio" ••• ) at.6 
- e principalmente - em estabelecl
mentos comerciais onde exista um 
aparelho de uso "semi-pdblico", ou 
seja: tanto para uso intemo como 
para uso dos fregueses, sob o pa
gamento de uma tax.a m!nima. •• 

0 TALT (TEMPORIZADOR 
AUTOMA TICO P/LIGA<;OES 
TELEF6NICAS) promove a com
pleta "regulamen~o" do uso do 
telefone, "cortando" a llg~io ine
xoravelmente aos 3 minutos do sen 
in!cio (por6m av:isando de que o 
limite esta .. para veneer", 18 se
gundos antes do seu final, atrav6B 
de urn LED a pisca.r ... ). 

Como um todo. o conjwlto de 
fun~ eletr6nicas necessarias a 
atu~iio do T ALT pode ser consi
demdo complexo ••. Entretanto (ver 
fig. 1) gm<.;as a um projeto absolu
tamente .. enxugado", rentrado em 
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dois Integrados da "manjad!ssima" 
fam.flia digital C.MOS, pudemos 
chegar a uma solu~io de baixo cus
to, funcional e pratica, descompli
cada na instal~ao e no uso ••• 

Analisando o circuito pelos 
seus principais blocos ativos. nao 
sera diffcil - mesmo ao Hobbysta 
iniciante compreender as bases do 
seu funcionamento ... 0 dispositivo 
fica em ~ com os dois cabos da 
linha telef6nica. ou seja: interoala
do entre esta e o aparelho a ser 
controlado ..• No diagrama, os pon
tos "L-L" referem-se as conexoes a 
linha telefonica, enquanto que os 
marcados com "T-T" destinam-se 
as conexoes com o aparelho ..• 

Como primeiro bloco, temos 
wn simples detetor de "fonte fora 
do gancho", partindo de uma siin
ples ponte de diodos (4 x 1N4004), 
protegida pelo resistor de 15.K (cu
jo valor, relativamente elevado, nao 
pennilc que o circuito do T ALT 
represente ••carga0 h impedAncia 
natural da linha, o que - al<!m de 
tecnicamente prejudicial ao funcio
namento do aparelho, <! pmibido 
pela Cia. Telefonica ... ), com 
func;llo Msica de tomar a entrada 
do circuito independente da mo
mentftnea polaridade da linha te
lefonica. Nonnalmente, em "repou
so" (niio sendo usada) uma linha 
telef6nica mostra uma Tensao CC 
relativamente elevada (algumas de
zenas de volts), enquanto que. 
quando "solicitada", a tal Tensao 
desde para valor inferior a 1 0V. 
Essa nftida queda ~ detetada pelo 
arranjo fonnado pelo par comple-

G1RC1 

Fig.2 

men tar de trans{stores 
(BC558/BC548), circuitados em 
"super-amplificador" de acopla
mento direto (dnica intennedia~ao 
do resistor de 470R entre o coletm 
do primeiro e a base do segun
do ... ). Observem que o primeiro 
transfstor, PNP, a despeito do resis
tor de polariza~ao de 47K, enquan
to a linha estiver "nao usada", e 
mantido "cortado" pela positivac;iio 
da sua base, via Tensi.io elevada 
que "vence" o zener de 13V, de
senvolvendo sobre o resistor de 
2K2 suficiente Corrente para man
ter o dito transfstor "desligado" •.• 

Quando, porem, a linha ~ ati
vada, sua Tensao menor do que a 
"barreira" de 13V estabelecida pe
lo zener nao mais pode influir na 
polariz~ao do BC558, que resta, 
entao, .. ligado" (pela presen~a do 
resistor de 47K). Com o PNP .. li
gado", suficiente pol~ao de 
base pode ser oferecida ao transfs
tor NPN (BC548), o que antes niio 
acontecia... Com esse segundo 
transfstor conduzindo, seu coJc.. 
tor ("carregado" pelo resistor de 
10K) mostrara um nfvel de Tensao 
digitalmente reconhecido coma 
"baixo". Aplicado tal ruvel/estado 
aos pinos de entrada de um gate do 
lntegrado 4093B (con~m quatro 
portas NAND com fun~iio Schmitt 
Trigger, de duas entradas cada •.. ) -
pinos 1-2, a safda dessa porta (pino 
3) resulta "alta". 0 nfvel presente 
no pino 3 do 4093B, entao, autori
za o funcionamento do oscilador 
estruturado em torno do outro gate 
(pinos 4-5-6) do dito Integrado. Es-

se oscilador trabalha em Frequ6ncia 
super-baixa (grac;as aos valores da 
sua rede RC: capacitor de lOu, re
sistor fixo de 2M2 e trim-pot de 
lM), gerando um ciclo a cada 18 
segundos ( o ajuste de precisio cS 
feito justamente atrav~ do citado 
trim-pot. .. ). 

Ao mesmo tempo, o estado 
"alto" no pino 3 do 4093B, atraves 
do simples inversor formado por 
uma terceira porta do Integrado 
(pinos 11-12-13), manifesta ruvel 
.. baixo" para o pino de reset (15) 
do Integrado seguinte, um contador 
de d~ada 4017, autorizando este a 
promover sua contagem/decodifi
c~ao sequencial de 10 safdas ••• 
Entrementes ("entrementes" e bra
vo, hein ... !) o pino de entrada de 
clock (14) do 4017B recebe OS pul
sos, a cada 18 segundos, gerados 
pelo oscilador j' descrito ... 

Observem que apenas as duas 
ultimas safdas (98 e 1 oa, respecti
vamente acessadas nos pinos 9 e 
11) do 4017B sao utilizadas ... De
corridos 10 pulsos (a intervalos de 
18 segundos), teriio sido cumpridos 
3 minutos (180 segundos), quando 
entiio o pino 11 do Integrado se
quenciador se mostrara "alto", li
gando o transfstor BC548 final (via 
resistor de base de lOK). Este, por 
sua vez, aciona o rel6 no seu cir
cuito de coletor. Energizado o dito 
rel6, seu conjunto de contatos 
"C-NF" abre, momentaneamente 
"negando caminho" para a linha 
telefonica (na qual ta.is contatos en
contram-se intercalados •.• ), que as
sim "cai", cortando a lig~ ••. 

Observem ainda que, 18 se
gundos antes de atingida essa con
di~aoflimite, manifesta-se estado 
"alto" na pemlltima safda do 
4017B (pino 9), o que ativa um ou
tro oscilador · lento, baseado no 
quarto gate do 4093B (pinos 
8-9-10) mais o capacitor de 100n e 
o resistor de 4M7 ... Com isso, 
atraves do resistor limitador de 
680R, um lED entra em "pisca
gem", ativado pela safda do dito 
oscilador (pino 10 do 4093B), aler
tando o usumio para a proximidade 
do fim do perfodo 'utili.zavel" da 
linha telefonica! 

Acompanhemos, agora, o que 
acontece quando o rel6 desativa a 
condic;ao operacional da linha: esta, 
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"nao usada", retoma a sua con
di~ao de alta (relativamente) 
Tensao, com o que o pino 3 do 
4093 se posiciona em nf'vel "bai
xo", cortando o oscilador de 18 se
gundos e, ao mesmo tempo, :rese
tando o contador de decada 401 7, 
atraves da positiva~ao do seu pino 
5, via inversor fonnado pelo gate 
delimitado pelos pinos 11-12-13 do 
4093B. Tudo, entao, retoma a con
di~ao inicial, de "espera" ... Ao ser 
iniciada nova liga~iio, todo o ciclo 
reco~a, do ••zero", estabelecen
do nova carencia de 3 minutos para 
o uso da linha, e assim por diante ... 

Apesar da relativa complexi
dade das fun~oes, em "espera" o 
consumo de Corrente m6dio, total, 
do circuito, e baixo o suficiente pa
ra permitir sua alimenta~ao por pi
lhas (6 pequenas) ou mesmo por 
uma bateriazinha de 9V, que e de
sacoplada pelo capacitor de 1 OOu, 
tambem necessario para arrnazenar 
o momentaneo ••pico" de Corrente 
demandado pelo rele, no seu breve 
instante de energiza~iio. 

••••• 
0 RELE, A MONTAGEM, A CAIXA ... 

Notem os Leitores/Hobbystas, 
que o' rele indicado no esquema 
(fig. 1) apresenta uma bobina para 
6V, embora a alimenta~ao geral si
tue-se em 9V ... Nao ha incon
gruencia nisso, uma vez que esta
mos considerando a natural queda 
de Tensao no transf'stor driver 
(BC548), e tambem "garantindo" 
um acionamento seguro do dito 
rele, a partir da carga acumulada no 
capacitor de 1 OOu, mesmo que uma 
eventual bateriazinha de 9V j.i este-

. ja meio "miada" ... A prop6sito do 
tal rele, observern que o requisito 
fundamental e que o cornponente 
(alern da bobina para 6V) mostre 
pelo menos um conjunto de conta
tos tipo NF •.. A aparencia/sf'mbo
lo/pinagem do modelo recomenda
do (GlRCI - "Metaltex") esta no 
diagrama 2-A, porem outros rnode
los ou c6digos (dentro das especifi
c~oes) podem ser usados, levando 
em conta as eventuais modifica~oes 
na ordem dos pinos ..• 

Os dois lntegrados · e o rele 
praticamente obrigam que a monta-

gem seja realizada sobre um subs
trato de fenolite, com Circuito lm
presso de lay out especf'fico, cujo 
desenho dever.i ser desenvolvido 
pelo Leitor... Corn um pouco de 
aten~ao e cuidado, a "fa~anha" nao 
ser.i rnuito diffcil ( quern acornpanha 
APE por rnais de 3 anos, rem que 
"j.i saber se virar" no desenvolvi
mento de lay outs especf'ficos de 
Circuitos lmpressos, para esquemas 
niio rnuito congestionados - como e 
o caso do TALT •.. ). 

Obviamente que todos os 
"tradicionais" cuidados e con
ferencias, inerentes as rnontagens 
em lmpresso, devem nortear o Lei
tor, desde a confec~ao da placa, ate 
a soldagern dos cornponentes, veri
fica~ao das suas posi~oes, polari
dades, etc. Sem conferir tudinho 
muito bem, o circuito na.o deve ser 
energizado (isso e regra geral e 
permanente ... ). 

Recornenda-se, por razoes 
pr.iticas e esteticas mais do que 6b
vias, a prote~ao/encapsulamento do 
circuito numa caixa confonne su
gestao mostrada na fig. 2-B. Na fa
ce principal do container podern fl
car o LED "avisador'' e um inter
ruptor geral de alimenta~ao (pelas 
caracterf'sticas do sistema de ''inter
rup~ao" de linha exetcido pelo cir
cuito, estando este desligado, o 
aparelho telefonico funcionarn 
normalrnente, sem "carencias" ou 
desligamentos aos 3 minutos das li
ga~oes ... ). Convern ainda adquirir 
um par de conetores especf'ficos pa
ra ligac;oes de linha telefonica, sen
do um .. macho" e um "femea", o 
conetor "femea" podera ficar in
corporado a pr6pria caixa, marcado 
com ''T" ( destinado a liga~iio do 
fio que vem do aparelho telefoni
co ), enquanto que o "macho" po
der.i ser ligado a caixa atraves de 
urn cabo nao muito curto, de rnodo 
a facilitar sua conexao a tomada de 
linha ( onde originalmente estava Ii-

gado o proprio aparelho a ser -
agora - controlado ..• ). 

••••• 
INSTALACAO, CAUBRACAO 

E USO ... 

0 diagrarna da fig. 3 mostra 
toda a simplicidade da instal~ao 
do T ALT, intercalado que fica en
ere a entrada da linha telef6nica e o 
aparelho a ser controlado... Con
forme esta claramente indicado tan
to no pr6prio esquema (fig. 1), co
mo na disposi~ao do container (fig. 
2-B), os pontos .. L-L" siio ligados 
a linha, e "T-T" ao telefone (isso 
tanto em fonna direta, quanto corn 
o auxflio dos conetores especfficos, 
sugeridos em 2-B). 

Para a calibra~ao, nao hA re
comend~oes muito rf'gidas: i ligar 
a alimenta~ao do circuito (com as 
.. coisas" j.i organizadas conforme 
fig. 3), levantar o fone do gancho, 
"pedindo •• linha. e cronometrar 
(com o auxflio de um re16gio) os 
.. famosos" 3 minutos ... Inicialmen
te o trim-pot de IM pode ser deixa
do em sua posi9iio media (central). 
Se for - nesse primeiro teste - cons
tatada urna temporiza9ao final mui
to longa, maior do gue os requeri
dos 3 minutos. o valor resistivo do 
dito trim-pot devera ser .. rebaixa
do" ... se - por outro lado - a 
"carencia., estiver muito curta 
(rnuito menor do que 3 minutos), 
basta elevar o valor do trim-pot. via 
conveniente ajuste do respectivo 
knob. Nao mais do que 2 ou 3 ten
tativas serao necessarias, para se 
chegar a condi~ao ideal, sempre 
lembrando que o dispositivo nao e 
um "cronornetro de precisiio", e 
assim, obtida - num exemplo uma 
.. carencia" total de 2 minutos e 50 
segundos, tudo estara "rnais do que 
bao" (por 6bvias rdZoes, se o dife
rencial for "para mais", a cali-

APARELHO 
t( ..... ~,"). 

7fi."J 
TALT I - L.---~T 0-_-----~ • 0------------~ 

I'll ., i-T:...-______ _, L E'.) 
Cll_-.--------=-1 
LINHA 
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bmi;ao deveni ser refeita, at(! que a 
temporiza~ao detennine 3 minutns 
ou poLK:O mcnos, caso contmrio o 
TALT perde a sua razao de ser ... ). 

Nada impede que o T ALT se
ja alimentado por uma pequena 
fonte (tipo "conversor,. ou "elimi
nador de pilhas ") capaz de fomecer 
9V ou 2.50mA ou mais. Entretanto, 
para maxima seguram;a, convem 
bolar um sistema de no break, in
corpornndo, mesmo nesse caso, ~as 
pilhas ou bateria, de modo que es
tas possam entrar em ac;:iio na ali
mentac;:ao do circuito, em caso de 
falha na C.A. local. •• Nao se pode 
esquecer que a linha telefonica na
da tern a ver com a rede C.A. e as
sun. h4 que se considerar a pro
te(;ao tambcm durante os eventuais 
black outs. .. Mesmo, contudo, ali
mentado unicamente por pilhas ou 
bateria, o consurno do T ALT ( co
mo jd foi dito ••. ) 6 baixo, propor
cionando boa durabilidade as ditas 
cujas .•• 0 cuidado elementar (! - de 
tempos em tempos ( digamos: uma 
vez por mes ... ) - verificar e even
tualmcnte substituir as tais pilhas 
ou bateria ••• 

Finalmente, como jii foi men
cionado, estando a alimen~ao do 
T ALT desligada, o aparelho telefd
nico (e a respectiva linha) funcio
nani norrnalmente, sem "tempori
z~&s ..... lsso pemrlte que, quando 
for necessiirio, a linha seja usada 
em liga,;oes que durem mais do que 
os 3 minutos "regulamentares", 
sem problemas... Para "cantar" 
uma "gata" ( ou um "gato" ... ) do 
tipo "diffcil", provavelmente seriio 
precisos muito mais do que os 3 
concedidos pelo TALT, e n6s, de 
APE, nao estamos aqui para "que
brar o barato" de ninguem. •• 

••••• 

ATENCAO! 
Profissionais, Hobbystas 

e Estudantes 
AGORA FICOU MAIS 

FACIL COMPRAR! 

• Ampllllcadorea 
• Mlcrofonea 
• Mixer•~ 
• IUdloa 
• Gravadorea 
• Radio Gravadorea 
• Rak• 
• Toe• Ol1co1 

• Calxaa Ampllflcadea 
• Acee16rlo1 para Vldeo-G■me, 
• Cap1ula1 e egulhea 
• ln1trumento1 de Medh;:io 
• Ellmlnadorea de pllhaa 
• Conver1ore1 AC DC 
• Fltea Virgen• par■ Video • Som 
• Kit• dlverao,, etc ... 

Rua Ba,Jo de Duprat. 310 Sto. Amaro 

Sao Paulo la 300m do Lgo 13 de Maro) 
CEP 04 743 Tel 2461162 
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~ ~ 
~ ,---------------------i ~ 
g APRENDA A CONSERTAR RADIOS TVPB, • 
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Q '----------------------1 ~ 
• 0 
~ ~ 

~ TUDO NA PRATICA E EM SUA CASA, 'f! 
o. COM APOSTILAS E FITAS DE AUDIO, METODO ~ 
g PROFESSOR EM SUA CASA. • 
§ TODAS AS EXPLICA<;OES DE DEFEITOS, 0 MAIS g 
u MODERNO CURSO DE ViDEO K7 E CAMERAS. ~ 
• 0 
~ 
..:, 
ct 
0. 
0 • 
~ 0 
~ C 

~ 1 CURSO PAL·M.1 ~ 
! ~ 
ct PROFESSORES: NEWTON NOVAES JR. 'f! 
o. HELIO BONAFE 3: 
0 • 
~ 0 
§ PEt;A INFORMAt;OES: CURSO PAL - M, § 
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• CEP: 02035 OU PELO TEL (011) 299-4141 O 
! ex. POSTAL 12.207-AGENCIA SANTANA -:. 
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• MODULOS P/CONTROLE REMOTO INFRA-VERMELHO 

Fig.I 

CONJUNTO DE PROJETOS/ESQUEMAS/SUGESTOES PRATICAS 
QUE SERVE DE BASE OU .. EMBRIAO" PARA PROJETOS PERSONA· 
LIZADOS DE SISTEMAS - OS MAIS DIVERSOS - DE CONTROLE RE
MOTO POR INFRA-VERMELHO, A SEREM FINALIZADOS PELO PR6-
PRIO LEITOR/HOBBYSTA! DADOS CIRCUITAIS COMPLETOS SOBRE 
0 IIODlLO EIIISSOR, 0 M6DULO RECEPTOR E DIVERSOS DIW
VERS (MONOCANAL "LIGA ENCUANTO", MONOCANAL "LIGA-DES
LIGA., OU MULTICANAL "SEQUENCIAL" ... ). TOTALMENTE CONCE
BIDO VISANDO BAIXO CUSTO, SIMPLICIDADE, FACILIDADE DE 
REALIZACAO E UTILIZACAO; MiNIMAS NECESSIDADES DE AJUS
TES OU CAUBRACOES E GRANDE VERSATILIDADE NOS APLICATI
VOS FINAISI EA CHANCE DO LEITOR/HOBBYSTA AVANCADO DE 
PROJETAR, NOS SEUS "CONFORME$", 0 SEU PR6PRIO CONJUN
TO DE CONTROLE, DESCOMPLICADO, COM BOM ALCANCE, EA 
PARTIR APENAS DE COMPONENTES COMUNS, DE FACIL AQUI
SICAO ..• 

OS M6DULOS CIRCUITAIS 

Nern e preciso dizer que con
troles remotos, de qualquer tipo, 
genero ou grau, constituem projetos 
de "preferencia nacional" (talvez 
mundial ... ) entre os Hobbystas de 
Elet:rdnica. Quantas vezes forem 
mostrados projetos de controles a 
distiincia, qualquer que seja o "vef
culo" desse comando, o sucesso e 
praticamente garantido... Nern por 
isso, aqui em APE, abusamos desse 
"caminho flicil", jA que a nonna 
editorial que regimenta as ~rias 
mostradas diz claramente: APE-· 
NAS PUBLICAR PROJETOS 
QUE O LEITOR POSSA, REAL
MENTE, CONSTRUIR E FAZER 
FUNCIONAR ••• Por outro lado, a 
filosofia de APE e aleode.r' OS 

Hobbystas sempre, nas suas solici
ta¢es, e assim nada mais justo do 

que, de tempos em tempos, retor
narmos ao tema (pois e isso que 
Vocc!s querem ••• ). 

Agora trazemos um "projeto 
aberto", ou seja: as bases circuitais 
completas para O!! m6dulos, a partir 
dos quais o pr6prio Hobbysta po
dera "compor" o seu sistema ... Ini
cialmente veremos os principais 
m6dulos, obviamente configm;ados 
no MEIV (M6DULO EMISSOR 
INFRA-VERMELHO) e no MRIV 
(M6DULO RECEPTOR INFRA
VERMELHO)... A seguir falare
mos da montagem, do funciona
mento e ajustes e - para f"malizar -
abordaremos os MODULOS DE 
DRIVER bAsicos (apenas alguns, 
dentro das "infinitas" possibilida
des que o pr6prio Leitor podera de
senvolver ..• ). 

Na fig. 1 temos o diagrama do 
MEIV, centrado mun lntegrado 

C.MOS 4011B, super-comum. •• No 
sentido de "personallzar" ao mA
ximo os sinais emitidos ( o que 
sempre contribui para reduzir a 
sensibilidade do sistema - como um 
todo - a interferencias extemas), 
optamos pela emissao infra-venne
lha em "surtos" de alta Frequencia, 
modulados em wna Frequtncia 
substancialmente mais baixa. .. Para 
tanto, dois osciladores distintos sao 
organizados com os gates do 4011: 
um deles, trabalhando em elevada 
(relativamente) Frequ!ncia, deter
minada pelo resistor de lOK e ca
pacitor de 22n (gales delimitados 
pelos pinos 11-12-13 e 8-9-10) e o 
outro operando em Frequ!ncia mui
to rnais baixa ( detemrinada pelo re
sistor de 330K e capacitor de 22n), 
formado pelos gates compreendidos 
pelos pinos 1-2-3 e 4-5-6 ••• 0 osci
lador "lento", pela sua Salda (pino 
4) controla (autoriza) o funciona
mento do AST A VEL rapido, via 
pino 13, de modo que. na Sa!da 
desse segundo oscilador (pino 10) 
temos uma sbie de "salvas". pe
ri6dicas, de alta Frequ~ncia ... 

Esse sinal 6 aplicado via :re
sistor de 1 OOK, a base de um ernm,. 

jo DartingtoD. fonnado pelos 
transfstores BC548 e BD135, em 
cujo ooletor aplicamos tres LEDs 
infravennelhos em lig~ols6rie, 
protegidos por um dnico e modesto 
resistor de 2R2 .•. Com ta1 configu
ra~ao. podemos obter fortes Cor
rentes momentiineas em todos os 
tres LEDs, garantindo podcrosa 
emissiio de infra-vennelho, mas 
sem. "fon;ar a barra" em tennos de 
Conente m&lia total 0 puxada" pe
lo conjunto e tam~m sem ex.trapo
lar OS limit.es de dissi~ de 
transfstores e LEDs envolvidos! 

Uma pequena bat.eria (tijoli
nho) de 9V, desacoplada e ajudada 
(nos "surtos" de Corrente requeri
dos pelos LEDs, durante a salva de 
infra-vennelho ... ) por um capacitor 
eletrolftico de born valor ( lOOOu), 
dA conta da alimenta<;Ao por longo 
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perfodo, mesmo porque o aciona
mento por push-button N .A. con
tribui para preservar a via dtil da 
dita bateria. cuja energia ~ deman
dada por breves instantes, a cada 
vez •.• 

Quanto ao uso de 3 LEDs, 
contribui para melhorar a "quanti
dade" de energia projetada em in
fra-vermelho sem temios que recor
rer a Correntes "bravas., demais ... 
Essa e a melhor solu~io de com
promisso entre custo/desempe
nho/energia, que pode ser utilizada 
num M6dulo Emissor simples e efe
tivo ••• 

0 MRIV e mais complexo em 
seu arranjo circuital, mas ainda as
sim nada "assustador" (vejam a 
fig. 2). lnicialmente um foto-diodo 
especffico, altamente sens{vel no 
espectro infra-vermelho, recebe o 
feixe de energia projetado pelo 
MEIV e o tmnsfonna em sinais el6-
tricos (ainda U:nues, po~m nlti
dos). Um conjunto RC paralelo 
(100K/4u7) desacopla o foto-dio
do, enquanto que um trim-pot de 
470K permite ajustar a polariza~io 
do sensor. de modo que o dito cujo 
possa mostrar desempenho <Stimo 
na aplic~ao/condi<tao desejada. •• 
Os sinais recolhidos no catodo do 
foto-diodo BP104 sao levados, via 
capacitor de baixo valor (In), res
tringindo assim a passagem de "ou
tros" sinais que nio os emitidos pe
lo MEIV, a um pre-amplificador 
transistorizado, baseado num unico 
BC549C (alto ganho, baixo rufdo), 

polarizado em base por sistema au
toruitico, via resistor de lM (desa
coplado para as desejadas Frequlm
cias, pelo capacitor de lOOp) e em 
coleto.r por resistor de 1 OK ... 

Observem que, para hem "se
parar" esse sens{vel m<Sdulo de En
tmda do restante do circuito, evi
tando realimenta¢es e interferen
cias "cruzadas", a alimen~ao do 
setor compreendido pelo foto-diodo 
e transfstor pre-aroplificador e de
sacoplada por um resistor de 4K7 e 
eletrolftico de 4 7u ••. 

Depois de pre-amplificado pe
lo BC549C, o sinal (recolhido no 
coleto.r do dito cujo) e dimensiona
do por um trim-pot de IOK (que 
permite adequar perfeitamente o si
nal, 1ts necessidades dos esbtgios 
seguintes do circuito .•• ) e entregue 
i't entrada inversora de um Amp.Op. 
741, .. manjadfssimo", atraves da 
rede serie fonnada pelo capacitor/i
solador de 4n7 e resistor de IK. 
Notem que o 741 opera com uma 
"linha falsa" de po~ao na sua 
entrada nio inversora (pino 3), de
tenninada pelo totem de resistores 
de identico valor (dois de 33K), em 
cuja jun~ao temos exatamente 
"meia Tensao" de Alimenta~io •.. 
A rel~Ao entre o resistor de reali
men~o (lM) e o de entrada (lK) 
detennina enonne ganho (fator de 
aroplific~ao) para esse estagio, ca
paz de ampliar cerca de mil vezes 
os nfveis de sinal recolhidos no 
trim-pot! 

A safda do Amp.Op. (pino 6) 

oferece, entao, via capacitor isola
dor de 22n, os sinais j4 fortemente 
amplificados, a um segundo transfs
tor, com fun~ao buffer, cuidadosa
mente polarizado em base pelos re
sistores de 4K7 e lO0K. Esse 
transfstor, PNP, tipo BC558, apre
senta uma carga de emislor repre
sentada pelo resistor de 150R, e, no 
seu coletor, outra carga, de im
ped!ncia hem mais elevada, forma
da por um resistor de 33K, desaco
plado pelo capacitor de 22n ... Con
sideradas as Frequencias envolvi
das, a cada "surto" de infra-verme
lho recebido pelo conjunto (prove
niente do MEIV), o ooletor desse 
BC558 sofre nftido e claro "levan
tamento" de Tensio (em repouso, a 
Tensao encontra-se muito baixa, j4 
que o transfstor estara praticamente 
"cortado" devido i't forte polari
z~io positiva oferecida pelo resis
tor de 4K7 i't sua base. 

Esse pulso positivo dispara 
um simples MONOESTA VEL es
truturado sobre dois gates de Inte
grado C.MOS 4001B (pinos 1-2-3 
e 4-5-6) cujo perfodo (Tempori
z~ao) e determinado basicamente 
pelo resistor de IMS e capacitor de 
lu (marcada por um asterisco). Ob:
servem que, com os valores sugeri
dos, o Tempo final proporcionado 
pelo MONOEST A VEL ficant em 
tomo de 1 segundo por microfarad, 
determinando - no caso - o surgi
mento de um pulso positivo ou "al
to" (i't safda - pino 4 - do bloco ... ) 
com dura~o aproximada de 1 se-

9-12Y 
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gundo (jtl que o capacitor envolvi
do 6 de lu). 

Para que toda e qualquer in
terfetencia, "fib~ao" ou resf
duos de "re-galilhamento" sejam 
eliminados, na dita salda do MQ.. 
NOESTAVEL, esta 6 aplicada via 
"bomba de diodo" (1N4148) a ou
tra rede RC formada pelo capacitor 
de 470n e resistor de 15K, sobre a 
qual um nlvel CC ("alto", a cada 
perfodo disparado no MQ.. 
NOESTAVEL) muito claro e finne 
se desenvolve ••• Finalizando o pro
cessamento do sinal, dois gates 
0 sobrantes" do 4001B (pinos 
11-12-13 e 8-9-10) enoontram-se 
"seriados", fonnando uma porta 
nAo inversora, oa salda da qual (pi
no 10) um sinal perfeitamente "re
tangular'', alto, com 1 segundo de 
d~, se manifestant a cada bre
ve comando infra-vermelho recebi
do pelo m6dulo como um todo! 

Este sinal n(tido, est4vel e in
confund!vel, 6 que sera utilizado 
pelos eventuais driw:rs do sistema, 
sejam alguns dos sugeridos aqui 
mesmo (mais A frente ... ) sejam 
criados pelo proprio Leitor .. . 

A alimen~o geral fica em 9 
a 12 VCC, sob baixa Conente me
dia (50m.A sAo mais do que sufi
cientes ••• ), desacolados pelo capa
citor de 1 OOn ••• 

••••• 
OS OPTO-ELETRONICOS ... 

Como parece 6bvio, os corr.
ponentes opto-eletr6nicos dos blo
cos ~m import!ncia fundamental, 
j4 que eles sAo os respon~veis di
retos pela emissao e pela captw;ao 
da ~Ao infra-vennelha que 
oonstitui o "vefculo" do coman
do... A fig. 3 d4 os detalhes de 
apatencia, slmbolo e pinagem, tan
to do foto-diodo como de um even
tual foto-transfstor ( este tipo 

FOTO FOTO 
D10D0 TRANSiSTOR 

@ @ ( 

(D)K 

BP104 
TIL78 
TIL61 

® 
® ® Fig.3 

TIL78, TIL81, etc.), que podera ser 
usado em substituic;Ao, caso o 
BP104 nl.o possa ser obtido ••• No
tern que, nesse caso, o terminal de 
coletor do foto-transfstor devera ser 
usado "no lugar" do terminal de 
catodo (posic;ao "A") do foto-dio-
do ... 

Quanto aos LEDs infra-ver
melhos, o Leitor/Hobbysta podera 
recorrer ao TIL32 ou TIL38, ambos 
fdceis de encontrar no nosso mer
cado... Na fun~o, na disposi"Ao 
dos tenninais e na propria apaien
cia, tais LEDs sao absolutamente 
identioos aos LEDs comuns ( de luz 
"vis!vel" ••. ), e assim nAo hd muito 
o que detalhar a respeito (apenas 
que, certamente, o Leitor/Hobbysta 
nao "ven1" a luz por eles emitida, 
jd que o espectro estara aqu~m do 
alcance do olho humano ••• ). 

• •••• 
AMONTAGEM· 

0 FUNCIONAMENTO BASICO 

Os mcSdulos MEIV e MRIV 
devem, certamente. ser montados 
separados (senl.o o controle nio se
ria "remoto" ••. ); devendo o MEIV 
ser encapsulado numa pequena cai
xa, dotada externamente apenas da 
"cab~a" acionado do pusb-butll:m 
N .A., projetando-se em uma das fa
ses laterais menores do container, 
os ties LEDs infra-vennelho, ali-

nhados e proximos uns dos outros 
(de modo a determiner um feixe 
harmOnico e hem direcional, na 
emissl.o ... ). 

No MRIV, externamente a 
caixa deve ficar, em ~io "al
canc;livel'' pelo feixe infra-verme
lho emitido pelo MEIV, apenas a 
"cabecinha" do foto-diodo ou fo
to-transfstor ... Quem quiscr garantir 
uma filtragem extra contra inter
fetencias de outras fontes lumino
sas, podera .. janelar" o foto-sensor 
atras de um ~o de filtro espec!
fioo, escuro, que pode apenas ser 
"vencido" pela ~o infra-ver
melho, sendo muito pouco pern-d
vel l radi~ao luminosa visfvel. •• 

Dependendo da aplica~, 
dos drivcra, dos acessos de alimen
ta~o e das cargas eontroladas, ou
tros conetores e terminais. Chaves, 
etc., poderlio ou deverao ser anc
xados A caixa do MRIV, a critetio 
do montador. 

O gmfico da fig. 4 mostra o 
funcionamento b'5ico do conjunto, 
com a "forma de onda luminosa" 
emitida pelo MEIV, sendo o Tempo 
Tl aquele pelo qual o operador 
"flea" com o dedo sobre o pmib
butmn... No bloco oorrespondente 
ao MRIV, a salda normalmente 
"baixa" (proxima a "zero" volt) 
sobe para um valor proximo ao da 
Tensio de alimenta~o (9 a 12V), 
durnnte o Tempo T2, a cada co
mando recebido ••• Observem que 

B 
------Tl ---- V 

MRIV s 
T 

PULSOS I.V. 

I D 
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(com os valores originalmente indi
cados no esquema da fig. 2) se Tl 
for lIW2Hl£ do que 1 segundo (o que 
~ normal, ja que as pessoas tendem 
a exercer uma pressio muito breve 
sobre o botao de comando ... ), entiio 
T2 sera de aproximadamente 1 se
gundo... Entretanto, se o operador 
.. dormir" com o dedo sobre o pu
sh-button (por exemplo: pressio
nando-o por 3 segundos ... ), o Tem
po T2 tambem duran'i, no mf'nimo, 
o mesmo valor de Tl (desde que 
maior do que 1 segundo ). Isso, em
bora nao importante na maioria das 
aplica96es menos sofisticadas, em 
alguns tipos de utiliza9ao do sinal 
final obtido na safda do MR IV, p<r 
de representar um fator a ser consi
derado na elabora9ao dos drivers, 
etc. 

A distancia D simboliza o al
cance geral do sistema... Em con
di~oes gerais 6timas, esse piirame
tro pode atingir are uma dezena de 
metros ... Nos testes realizados nos 
Laborat6rios de APE, com o foto
diodo .. descoberto", nao dotado de 
filtros especiais, nem de sistemas 
de lentes (que tamb~m podem con-
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tribuir, e n:uito, para ampliar a 
distancia obtida ... ), um alacance 
"D" de quase 7 metros foi conse
guido, sem problemas, em ambiente 
normalmente iluminado por lampa
das fluorescentes (altamente "inter
feridoras", como sabem os experi
mentadores ..• ). 

Notem os Leitores/Hobbystas, 
que o alcance final tambem 6 de
pendente de uma otimiza~ao dos 
ajustes feitos nos dois trim-pots do 
MRIV ... Para uma condi9ao inicial 
podem ser posicionados a "meio 
curso"... Dirige-se o feixe do 
MEIV ao foto-sensor do MRIV e 
aciona-se o botiio do primeiro (um 
simples LED, com seu anodo liga
do ao terminal "V'' de safda do 
MRIV, e o catodo ao terminal "T" 
da dita cuja, permitira monitorar o 
"recebimento" dos sinais, com pre
cisi.io e seguran~a ... ). 

Verificando a recep<;ao e a 
atua9i.io do MRIV, lentamente o 
operador pode ir se afastando, com 
uma segunda pessoa, na fun~ao 
momentanea de auxiliar na cali
bra~ao, devera ir re-ajustando o 
trim-pot de l OK, procurando man-

DO MODULO 
8 9 10 II @ 

e ---

15 
13 
8 

© 
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Fig.5 

ter em condi~ao 6tima a sensibili
dade do sistema ... Dependendo das 
condi9oes medias de luminosidade 
ambiente, tamMm o trim-pot de 
4 ?OK devera ter seu ajuste cuida
dosamente redimensionado, para 
manter 6timas as condi96es de al
cance e sensibilidade do sistema ... 
E inevitavel uma certa dose de pa
ciencia nesses ajustes, uma vez gue 
ocorre uma certa inte~ao ou in
ter-dependencia entre os dois ajus
tes e assim, a cada modificai;ao na 
posii;ao do knob do trim-pot de 
470K pode ser necessmi.a tambem 
uma modifica<;:iio no trim-pot de 
IOK e vice-versa... Ao fim de al
gum tempo, contudo, nao sera diff'
cil estabelecer-'se o ajuste mdtuo 
para melhor desempenho (sempre 
monitorando o funcionamento do 
MRIV atrav6s do LED piloto aco
plado aos seus terminais de safda 
"S-T", conforme descrito ... ). 

••••• 
OS DRIVERS 

Tendo em mente que a safda 
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do MRIV manifesta um pulso nfti
do, "alto", com durac;ao basica de 
l segundo (tempo modifidvel pelo 
Leitor, se for necessario, bastando 
alterar o valor original do capacitor 
de I u - marcado por asterisco - no 
esquema da fig. 2, a razao aproxi
mada de l segundo x microfa
rad ... ), a cada comando infra-ver
melho recebido do MEIV, e nao 
esquecendo que a parametragem 
desse pulso obedece a todas as ca
racterfsticas convencionais de Saf
das C.MOS (baixa Corrente, baixa 
impedancia, Tensao equivalente a 
de alimentac;ao, etc.), nao sera diff
cil ao Hobbysta tarimbado "bolar" 
os mais diversos drivers para mane
jo do sinal e controle de eventuais 
cargas ... 

Nos diagramas a seguir rela
cionados, mostramos alguns es
quemas basicos, que admitem mo
dificac;oes, experimentac;oes e ate 
alguns "misturamentos" ... Vejamos: 

- FIG. 5-A - Driver "LIGA EN
QUANTO" - Com o simples ar
ranjo mostrado, ligado a safda 
("S-T") do MRIV, teremos a 
energizac;ao do rele, por 1 segun
do, a cada comando recebido ... Se 
o dedo do operador "ficar" sobre 
o push-button do MEI V por mais 
de I segundo ( digamos, 5 segun
dos •.. ), tambem o rele permane
cera "ligado" por - no mfnimo -
um Tempo equivalente (pelo me
nos 5 segundos, no caso do 
exemplo ... ). A" alimentac;ao ne
cessaria ao driver situa-se em fai
xa identica a do MRIV (9 a 12V), 
devendo a bobina do rele apresen
tar parametros compatfveis... No
tern que a dita alimentac;ao pode, 
perfeitamente, ser compartilhada 
com o MRIV, apenas lembrando 
de "somar" as necessidades de 
Corrente: 1 OOmA para o driver e 
50mA para o MRIV, totalizando 
assim 150mA (mfnimos). 0 que 
V oces vao "fazer" com os conta
tos de aplicac;ao do rele, nao e da 
nossa conta (usem o born senso, 
contudo ... ). 

- AG. 5-B - Driver "LIGA-DES
LIGA'' - Um unico lntegrado 
C.MOS 4013B (mais urn resistor 
de I OOK ), e tudQ o que o Lei tor 
precisa para transfonnar a safda 
normal do MRI V, dotando-a de 

atuac;iio "Liga-Desliga" ! Num 
exemplo aplicativo classico, se a 
safda do m6dulQ 5-B ("SB") for 
dirigida a entrada de um m6dulo 
identico ao 5-A, teremos um 
acionamento final "Liga-Desliga" 
de Potencia (utilizavel atraves dos 
contatos de aplicac;iio do rele). 
Nessa configurac;ao, um toque no 
botiio do MEIV "liga" a carga fi
nal (que assim flea ... ) e outro to
que, "desliga" a dita carga (que 
assim permanece), e por af vai ••. 
Observem as necessidades (mo
destfssimas) de alimentac;ao do 
m6dulo 5-B (5mA, com uma 
"baita sobra" ... ). Se for organi
zado um conjunto MRIV /m6dulo 
5-B/driver 5-A, tudo podera ser 
energizado por uma unica fonte (9 
a 12V) capaz de liberar uns 
155mA (um "conversor" de 
250mA "dam risada" ... ). 

- FIG. 5-C - Driver "SEQUEN
CIAL" - Um "manjado" 40178 
(tambem da famflia C.MOS), au
xiliado por um resistor de I 00K, e 
a safda basica do MRIV pode 
transformar-se numa acionadora 
sequencial de IO estagios. Obser
vem que, numa configurac;ao ba
sica, cada uma das 10 safdas do 
m6dulo 5-C ("SO ate S9") pode 
ser ligada a um driver "relezado" 
igual ao mostrado em 5-A, com o 
que teremos IO canais sequen
ciais, de Potencia, capazes de 
acionar uma a uma ate IO cargas 
"bravas" (acopladas aos respecti
vos contatos de aplica<;ao dos di-
tos reles ••. ). No caso, cada uma 
das 10 cargas, uma vez acionada, 

m6dulos 5-B, um m6dulo 5-A ... 
Nesse arranjo, teremos IO cargas 
de Potencia que, uma vez ativa
das, assim ficariio ate que todo o 
ciclo de IO estagios sequenciais 
determinados pelo 40178 "gire" 
em sua totalidade ! Podemos, 
entiio, ligar a primeira carga com 
o primeiro toque, ligar a primeira 
e a segunda carga com o segundo 
toque, ligar a primeira, a segunda 
e terceira carga com o terceiro to
que, ate que as 10 cargas estejam 
ativadas .•• S6 entiio, os pr6ximos 
toques comec;ariio a desativar, se
quencialmente, as carf!;as, a partir 
da primeira (ligada a "SO" do 
4017B de 5-C ..• ). 

• •••• 
Para o Hobbysta ja familiari

zado com a utilizai;:ao do 4017B, 
nao sera diffcil estabele<:er matri
ciamentos 16gicos, com diodos (ou 
com mais gates de Integrados 
C.MOS), capazes de transformar os 
10 estagios norrnais do sequencia
mento das suas safdas em "mil e 
uma'' disposi~oes ou "canais" ... 
Basta um pouco de raciocfnio, e 
eventual consulta a varios projetos 
ji mostrados aqui mesmo. em APE, 
ou em outras publica~oes! 

Conforme dissemos no infcio, 
o presente artigo mostra um "proje
to aberto", que v~s fina1izarn, 
"a la carte" ... Vao que viio .•. 

••••• 
assim ficara, ate que novo breve ,---

da", bgando-se a carga "segum- IJJ~ ij . , . 1&l5J ~~::;oe:~~ e~:i~~!el.?d~ii~~~ ~f7~~tr · I~ !~· ~.f\ fr?~ 
te" (se estava acionada e ativada · , · 
pela safda "S3" do m6dulo 5-C, ····.,:, 
esta se desativa, e liga-se a aco- ..:'.!.:' · . --- .. 
plada a safda "S4", assirn por 
diante •.. ). Atingido o acionamento 
da carga acoplada a "S9", no 
pr6ximo comando o ciclo recome-
rar:i, pela ativar, ao da carga con- ., RAdlo Amador•• Sen,,M;Ol publlcoa 
~ ~ marltlmos, e1c. 
trolada pela sa(da "SO", e assim ' Com o Re~•P•o• Al"looo voe• c11>11 11 

d . te Ob · d 111111 m111 1mocion1n111 0411 ... ..,.,. por ian . .. servem, am a, ou-
14

,
111 

tra interessante possibilidade: 
acoplar o m6dulo 5-C a safda 
normal do MRI V, ligando a cada 
uma das IO safdas do 5-C um m6-
du lo 5-B, e a cada safda dos tais 

~ AAD10 SNOP 
l•Ou• (011) 28'·~10~ • l'B'.l,055'.l 
Ca1■ a Poatal ,~416 CEP0409;.> $P 
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• BASE DE TEMPO DE PRECISAO (lHz - BAIXO CUSTO) 
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EIMPLE5, PRECISO, BARATO E UTIL (MELHOR QUE ISSO, "S6 DOIS 
01550 ... ")! D015 INTEGRACC:S DA CONHECIDA "FAMILIA" DIGITAL 
C .MOS, MAIS UNS POUCOS COMPONENTES COMUNS, SAO SUFI• 
CIENTES PARA ELABORAR UMA BASE DE TEMPO COM SAiDA A 1 
Hz (UM FU LSO POR SEGUNDO), El!TREMAMENTE RIGOROSA, QUE 
POOERA SER UTILIZADA EM INUMERAS APLICAC0ES E DESEN
VOLVIMENTOS, SEMPRE QUE SE TORNE NECESSARIO "MEDIA" OU 
"CONTAR" 0 TEMPO, COM BOA EXATID.A.O .. .! LEVANDC C· CUSTO 

. FINAL DC DISPOSITIVO "I.A PRA BAIXO", 0 CIRCUITO E ALIMEN
TADO DIRETAMENTE PELA REDE C.A., $ENI' A INTERVENIENCIA DE 
CAROS (GRANDE$, PESADCS ... ) TRANSFORNADORES DE FORCA, 
ALEM DE "PUXAR" A SUA PR6PRIA REFERENCIA E PRECIS.A.0 
TAMBEM DA PR6PRIA "CICLAGEM" DA REDE (0 QUE NOS PERMI· 
TE FUGIR DO USO DE UM CRISTAL DE FREQU~NCIA, DE NOVO 
CONTRIBUINDO PARA BARATEAR O DISPOSITIVO, SEM COM ISSO 
PERDER PRECISAO ... ). UM ARRANJO UTILiSSIMO PARA A BANCA
DA DO HOBBYSTA QUE TRABALHA MUITO COM CIRCUITOS DIGI· 
TAIS, E TAMBEM UM PRATICO ADENDO AO PROJETO DE REL6-
GIOS E TEMPORIZADORES DIVERSOS. ESPECIALMENTE CIRIGIDO 
AO HOBBYSTA AVANCADO, QUE SEGURAMENTE SABERA TIRAR 
OTIMOS PROVEITOS DA IDEIA BASICA! 

OCIRCUITO 

Na fig. 1 vemos o esquema do 
circuito, que gra9)8 aos Integrados 
C.MOS utilizados, ficou muito 
simples e direto, utilizando um mf
nimc de ~as (todas comuns e ba
ratas), inteligentemente arranjadas 
com a intern;ao nltida de obter bca 
precisao a custo reduzido... Anali
semos o circuito pelos seus blocos 
principais: 

Inicialmente temos um con-

junto de componente formando uma 
simples fonte CC (12V) sem trans
formador, com baixa capacidade fi
nal de Corrente Ui1 que os requisi
tos energeticos do circuito sao mo
destos ... ). 0 bloco e fonnado pelo 
capacitor de poliester, niio polari
zado, de 1 u x 250V (para rede de 
1 lOV) ou de 470n x 400V (para 
rede de 220V), seguido do par de 
diodos IN4004 (retificadores), ze
ner de 12V x I W (estabilizador da 
Tensao de safda da fonte) e ele-

1Hz 
J1..flJL 

s 

Fig.I 

trolltico de 470u ("armazenador" e 
filtro). Os 12 VCC fomecidos por 
esse bloco energizarao todo o cir
cuito da BASE DE TEMPO ••• 

Anexo ao primeiro bloco, te
mos outro conjunto, destinado a re
colher os 60 Hz da rede, transfor
mando-os num sinal de dimensao e 
fonnato adequados a manipula<;ao 
pelos setores digitais do circuito ••• 
Esse bloco e inicialmente form.ado 
pelo divisor de Tensao estruturado 
pelos resistores de 100K (em rede 
de 1 lOV) ou 220K (para rede de 
220V) e 12K. em cuja jum;io os 60 
ciclos da rede j4 se manifestam sob 
Tensao moderada, adequada ls ne
cessidades e requisitos do ci.rcuito. 
Em seguida, para que se estabel~a 
uma boa prote~io contra transientes 
e um bon: filtro contra Frequ6ncias 
espdrias ( que porventura venham 
"encavaladas" sobre os 60 Hz no
minais da rede ... ), temos a estrutura 
em "T" formada pelos resistores de 
lOK/1 OOK mais o capacitor de 
1 OOp "aterrando" a jun~ao dos ci
ttdos resistores. de pro~iio ... Ain
da no "n6" do "T", wn "totem" 
de diodos (1N4148) ligados em po
lariza~ao inversa, se encarrega de 
desviar qualquer moment:Aneo pico 
de Tensao que porventura "consi• 
ga" ultrapassar as barreiras e pro
te~6es anteriores, resultando em 
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mais prote<rao para a circuitagem 
C .MOS seguinte... Finalmente, 
ainda nesse bloco de confo~ao 
e filtragem do sinal de 60 Hz, um 
capacitor de ln desacopla a entrada 
C.MOS utilizada para captar o sinal 
a ser manipulado (pino 10 do 
4040B). 

0 sinal de 60 Hz, ja bem 
"comportado" e limpo (alem de re
duzido em Tensao) chega, agora, 
ao micleo 16gico do circuito, total
mente estruturado sobre o Integra
do 4040B ••. Este cont.em urr,a gran
de .. fila" de contadores/divisores 
por 2 intemos (12, no total), todos 
com su.as sai'das aceEsfveis, onde 
podemos :recolher a Frequencia de 
entrada (no caso cs (.-0 Hz aplica
dos ao pino 10 ... ) progressivamente 
dividida por 2 (30 Hz, 15 Hz, e as
sim por diante .•. ). Na verdade, para 
as necessidades circuitais da BASE 
DE TEMPO, utilizamos apenas 4 
dessas safdas de contadores/diviso
res, as correspondentes aos 5°, 100, 
11 ° e 12" contadores, presentes 
respectivamente nos pinos 3-14-15-
1 do 4040B. Os pulsos (resultan
tes das progressivas divisoes por 2 
intemamente realizadas pelo Inte
grado ••• ) presentes em tais safdas 
sao, em seguida, digitalmente "so
mados" atraves das duas portas 
'(gates) de um segundo Integrado, 
4081 B ( 4 portas E de 2 entradas 
cada ••. ), delimitadas pelos pinos 
4-5-6 e 1-2-3 ... As safdas dessas 
duas portas (pinos 3-4) sao nova
mente "somadas" com o auxfiio de 
um terceiro gate do mesmo Integra
do (pinos 8-9-10), de modo que na 
safda final do estagio (pino 10 do 
4081B) temos exatamente UM pul
so, a cada 60 ciclos apresentados a 
entrada digital do sistema (pino 10 
do 4040B ). Dessa fonna, conside
rando os 60 ciclos por segundo, 
iniciais, o pino 10 do 4081B nos 
da, agora, 1 pulso a cada segundo 
(1 Hz), a nossa desejada e precisa 
BASE DE TEMPO! Pelas proprias 
caracterfsticas de funcionamento 
dos blocos digitais C.MOS, esses 
pulsos finais serao rigorosamente 
simetricos e "quadrados", ficando 
a sai'da durante 0,5 segundo "bai
xa", e .. alta" por 0,5 segundo, as
sim indefinidamente, com grande 
precisao ... 

A safda basica de 1 Hz (pino 

10 do 4081 B) 6 utilizada para 3 
fun~s: "reseta" o conjunto de 
contadores intemos do 4040B (via 
pino 11, especffico para tal fun~o, 
e que "zera" todos os divisores in
temos, cada vez que recebe um 
pulso "alto" .•• ), aciona um LED 
piloto (via resistor limitador de 
2K2), que piscara exatamente uma 
vez por segundo, monitorando a 
BASE DE TEMPO, e - finalmente 
- excita o quarto e dltimo gate do 
pr6prio 40818 (via seus pinos 
12-13 de entrada), em cuja safda 
(pino 11) podemos entao recolher, 
"limpinhos" e livres, os pulsos de 
1 Kz, sob 12V, para utilizru;iio em 
qualquer posterior estagio, bloco 
circuital ou dispositivo que "usara" 
a precisa BASE DE TEMPO! 

••••• 
COMPONENTES,MONTAGEM 

ECAIXA ... 

Quanto aos componentes, sao 
todos faceis de encontrar, de baixo 
custo. E importante que o Lei
tor/Hobbysta, ao criar o inevitavel 
lay out especffico de Circuito Im
presso para a montagem, identifi
que com precisao os pinos dos dois 
Integrados ( o 4040B tern 16 "per
nas", e o 4081B tern 14 ... ) sempre 
lembrando que a nume~ao dos di
tos pinos e feita em sentido anti
horario, iniciando-se a contagem 
pela extremidade da ~a que 
cont.em uma pequena marca ( olhan
do-se o Jntegrado por cima .•• ). 
Tambem e born considerar com 
aten~i'io as polaridades dos diodos 
(todos os catoclos mru:cados por 
uma faixa ou anel, em cor contras
tante, seja nos 1N4004, nos 

1N4148 ou no zener de 12V ••• ) e 
do capacitor eletrolftico (a pema 
mais longa e o positivo ... ). 

No mais, 6 procurar elaborar 
um desenho limpo e I6gico, fugin
do do uso de jumpers ( esse "tru
que" de lay out, nos Impressos, 
apenas deve ser usado em dltimo 
caso ••• ), nao esquecendo que boa 
parte do circuito estara ligada dire
tamente A rede C.A. local, o que 
automaticamente enfatiza os cuida
dos com isol~ e maus contatos 
(a placa de Impresso, depois de 
criada e confeccionada, devent ser 
rigorosamente conferida, antes de 
qualquer lig~o ou soldagem de 
cdmponente ... ). Por razOes pntticas 
e esteticas, convem que os termi
nais de acesso A C.A., de Safda fi .. 
nal (S) e de liga1rio ao LED piloto, 
fiquem posicionados em bordas da 
placa de Impresso ... 

Com um mfnimo de capricho 
e cuidado, a plaquinha final teSUJ.
tara pequena, em dimensoes com
patfveis com o encapsulamento 
nwn containr:r padronizado de mo
destas dimensoes, conforme o suge
rido na fig. 2 (tipo .. pequeno ata11-
de", encontmvel nas boas Lojas de 
componentes e materiais elettdni
cos ... ). Numa das laterais menores 
podera ficar a passagem do "rabi
cho" (cabo de fo~, com plugue 
C.A.), situando-se na lateral oposta 
- por exemplo - um jaque tipo RCA 
para a Salda da BASE DE TEMPO 
(1 Hz - 12V). 0 LED piloto deve 
ficar em posii;iio bem evidente, de 
prefetencia na face superior do 
container, confonne sugere a ih.1s
~ao... Nocem, entretanto, que 
dependendo da aplic~ao ou utili
zru;ao final pretendida, podem nem 
ser necessmia uma caixa para abri-

Fig.l 
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gar individualmente o circuito! Em 
muitas utiliza~oes, a plaquinha po
dera mesmo ser ••embutida" junta
mente com outras placas (referentes 
aos circuitos que utilizariio os si
nais de precisao fomecidos pela 
BASE DE TEMPO ... ). OU a~ ter 0 

desenvolvimento do seu pr6prio lay 
out jli "casado" ou inclufdo no de
senho final do conjunto aplicati
vo... Tais possibilidades fl.cam por 
conta do Leitor/Hobbysta ... 

manifesta; la'. os estados digitais 
"alto" e "baixo" corresponderiio a 
12V e .. zero" volt, sob impedancia 
relativamente baixa (uns 400 ohms) 
e baixa capacidade de Corrente (no 
maximo alguns miliamperes ••• ). Se 
a Safda S for usada para excitar en
tradas quaisquer de blocos digitais 
C.MOS, nao ha o que raciocinar, ja 
que a compatibilidade sern total ... 
Ja'. se o Leitor/Hobbysta pretender 
usar a dita Safda para acionar cir
cuitos outros, sera sempre conve
niente intei:calar um drive transisto
rimdo (um resistor de lOK entre a 
Safda S e a base de um mero 
"BC", utilizado como drive, dara 
certinho ••• ). 

Outro ponto IMPORT ANTE: 
nao se pode esquecer que um dos 
.. polos" da Safda "S" (a sua linha 
de .. terra" ... ) esta ligado direta
mmte a pr6pria rede C.A. (devido 
as caracterfsticas simplificadas do 
bloco de alimentac;ao do cii:cuito da 
BASE DE TEMPO ... ). Com tal 
configurru;ao (ver fig. 3), o circui
to, bloco ou aparelho que vai "u
sar" a safda da BASE TEMPO tern 

cuidados de "casamento" e projeto 
tenham sido tomados anteriormen
te, porem nao 6 born "arriscar" .•. ). 
Em outras palavras: se o conjunto 
circuital total (incluindo o mddulo 
da BASE DE TEMPO mais o res
t.ante do circuito, em blocos ane
xos ... ) for desenhado e projetado 
para utiliza<;;ao direta da rede C.A. 
como alimentac;ao, eventualmente 
atrav6s de um bloco de "deITUba
da" por reat4ncia capacitiva, esta
bilizac;ao por zener e filtragem por 
eletrolftico, conforme ja detalhado 
para a BASE DE TEMPO, tudo 
bem. •. Pode-se, no caso, manter to
da a estrutura cii:cuital com um 
"terra comum", ao mesmo tempo 
um dos polos da C.A. Caso contra
rio, se nao hoover um nftido "co
nhecimento" da estrutura circuital 
intema do bloco "utilizador"' • 
CUIDADO! Nesse caso, qualqucr 
"vacilac;ao" pode "gerar fuma-
c;a" ... 

••••• 

Um teste basico e elementar 
de funcionamento (e da precisao ... ) 
da BASE DE TEMPO pode ser fei
to simplesmente ligando o "rabi
cho" a um.a tomada C.A. (nao es
quecer do condicionamento dos va
lores de alguns dos componentes a 
Tensao da rede local - ver esquema 
na fig. 1) e observando o piscar do 
LED! Usando como referencia um 
rel6gio comum, bast.a contar 60 
lampejos do LED, verificando co
mo decorre exatamente 1 minuto ao 
longo dess~s 60 pulsos! A prop6si
to, se o Leitor/Hobbysta ligar lt 
Safda S da BASE DE TEMPO uma 
clipsula piezo (mesmo um microfo
ne de cristal comum ... ) podern ou
vir um "tique-taque" nftido e pre
ciso, i1 razi.io de uma vez por se
gundo ... ! 

que ser aliment.ado por fonte (inter- .. --------•-----

••••• 
USANDO A SAiDA DA 

BASE DE TEMPO ... 

E bom ter sempre presente os 
parametros e limites intrlnsecos aos 
lntegrados C.MOS, e sob os quais 
a Safda da BASE DE TEMPO se 

na ou nao ... ) que isole o dito cujo 
bloco da rede! Assim, obrigatoria
'IIEDte, o tal "bloco utilizador" tera 
que ser energizado, ou pot pi
lhas/bateria, OU por fonte ligada a 
C.A., porem dotada de transfonna
dor! E completamente proibido que 
tal cii:cuito, aparelho ou bloco te
nha sua alimentac;ao obtida do 
"mesmo jeito" (fonte sem trans
formador, com um polo diretamente 
ligado a C.A.) que a da BASE DE 
TEMPO (a menos que rigorosos 

ALIMENTA<;lO 
OBRIGATORIA 

CA. 
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COMPRAMOS I VENDEMOS 

APARELHOS-EOUIPAMENTOS-MA· 
TERIAIS-PARTES PEQAS E COM
PONENTES ELETRO-ELETRONICOS 
EM GERAL: 

ADOUIRIMOS LOTES DE: INDUS· 
TRIAS DE PRODUTOS: 

• FORA DE LINHA 
- PRODUQAO DESCONTINUAOA 
-MATERIAL RECICLAVEL 
·OBSOLETOS 

PEQAS E COMPONENTES ELE· 
TRO-ELETRCNICOS - CAPACITO
RES • RESISTORES • SEMICONOU
TORES E DEMAIS COMPONENTES
FORA DE USO - DESCONTINUADO. 

ELETRCNICA INDUSTRIAL - LINEAR 
• ANAL6GICOS • RADIO • TV • Vi
DEO - AUDIO. 
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