
.. 

PRENDEN 0 
& PRATICAND 

PLAC"A flARA voce 
MONTARO 

- ALARME UNIVERSAL 
MINl·MAX 

I N<2 41 - Cr$ 24.000,00 I 
PROF. BEDA MMOW 



Maprom 
EDITORA 

1:.-. .... L 
Ill lllllllllfll!IIIB 11'11. 

EMARK ELETRONICA 

Diretores 
Carlos W. Malagoli 
Jairo P. Marques 
Wilson Malagoli 

APRENDENDO 

~@a•~ 
Dimtor Tecnlco 
Beda Marques 

Colaboradores 
Jose A. Sousa (Desenho Tecnico) 

Joao Pacheco (Quadrinhos) 

Publlcldade 
KAPROM PROPAGANDA L TOA. 

(01 1) 223-2037 

Composl~o 
KAPROM 

Fotolitos de Capa 
OELIN 

(011) 35-7515 

Fotolito de Miolo 
FOTOTRAC::O L TOA. 

lmpressao 
EOITORA PARMA L TOA. 

Dlstribul~iio Naclonal c/Exclusivldade 
OINAP 

Distribui~ao Portugal 
DISTRIBUIOORA JARDIM L TOA. 

APRENDENDO E PRATICANDO 
ELETR6NICA 

(Kaprom Editora, Oistr. e Propaganda Ltda. 
• Emark Eletr6nica Comercial Ltda.) 

- Redagao, Administragao e Publicidade: 
Rua General 0s6rio, 157 - CEP 01213 

Sa.0 Paulo - SP Fone: (011) 223-2037 

, 
~ ~ No presenle n2 41 de APE (houve uma demora ou "atraso" na sa(da da Revista, 

que explicaremos a seguir ... ) o Leitor/Hobbysta ass(duo estarii notando que "galgamos 
mais um degrau" no sentido de, cada vez mais, aper1ei9oar esse· fanuistico interc4mbio 
Leitor/Revista, sob uma oorie de aspectos; 

1 - A distribui9iio nacional dos exemplares ganhou novo "fOlego", com a sua delega9iio ao 
super-eficiente esquema da DINAP (a maior e mais completa distribuidora de publi
ca9lles em territ6rio nacional),com o que acabam-se, de vez, aqueles "velhos proble
minhas" do Leitor "nl!.o encontrar a Revista" na sua Banca preferida, esteja onde esti
ver, nesse "Brasilziio" ... 

2 • 0 lay out (arranjo visual) da Revista tambem foi aper1ei9oado, em qualidade e objetivi
dade, tomando ainda mais agradiivel a sua leitura (e posterior consults, pois sabemos 
que APE constitui uma publica9iio "para colecionar'' e permanentemente consultar, ao 
longo de toda a vida do Leitor, seja coma mero Hobbysta, seja como Estudante, Tecni
co, por ar ... ). Tambem a capa recebeu aluns "aper1eic;:oamentos" visuais (e na clareza 
da comunica9ao do conteudo da Revista ... ). Fiquem tranquilos, contudo, que o "velho 
estilo", mares registrada de APE, continua o mesmo ... Continuamos olhando para a 
mesma direc;:iio, s6 que ... DANDO UM PASSO A FRENTE! 

3 • Retoma (porque assim a maioria de Vo~s pediu,aolongodos ultimos ~ses. .. ) a ~nfa
se, no conteudo de APE, ds MONTAGENS COMPLETAS, sempre acompanhadas dos 
respectivos lay outs das placas especfficas de Circuito lmpresso, dos "chapeados" (um 
requisito sem o qual o principiante encontraria dificuldades na implementac;:1!.o dos pro
jetos •.• ). NM eliminamos, porem, a presenc;:a eventual dos jii famosos CIRCUITINS e 
de uma ou outra ideia mostrada apenas em "esquema", quando acharrnos o terns villi
do e o espa<,o editorial nao perrnitir uma abordagem "mastigada " ... 

Enfim, sempre ATENTA a.s reais dernandas de Vo~s. Leitores/Hobbystas, APE, 
pr6xima a. comemora<,ao do seu 42 Aniversiirio, mais uma vez prova que mfo hi! crise que 
resista a duas "coisinhas"; TALENTO e TRABALHO! Al~m disso, "debaixo" da perrnanen
te "fiscalizacifo", colaborS9iio e participac;:iio de todos Voc~s. s6 temos mesmo que "man
ter o pique" ... 

Regalem-se com o "monte" de projetos, especialmente escolhidos para a presente 
EDIQAO SUPER-ESPECIAUNOVA FASE, e vamos nos preparando para dar as "boas
vindas a um substancial numero de l'IIMlS Leitores/Hobbystas, futuros "companheiros de 
Turma", que inevitavelmente se incorporarao ao grupo, por raz6es 6bvias ... 

Um abrac;:o da Equipe e do ... 

OEDITOR 

INDICE 'REVJSTA N241 
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GITAL 
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50 - PERNILONGO PENTELHO 

55 - POTENCIOMETRO TEM
PORIZADOR (MODULO 
INDUSTRIAL) 

E vedada a reprodugao total ou parcial de textos, artes ou fotos que compo
nham a presente Edigao, sem a autorizagao expressa dos Editores. Os Proje
tos Eletr6nicos aqui descritos destinam-se unicamente a aplicagoes como 
hobby ou utilizagao pessoal sendo proibida a sua comercializagao ou industria
lizagao sem a autorizagao expressa dos autores ou detentores de eventuais di
reitos 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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InstrugOes 
Gerais para as 
Montagens 
As pequenas regras e lnstruc;:oes aqui descritas destinam-se aos principiantes ou hobbystas ainda 
sem muita pratica e const1tuem um verdadeiro MINI-MANUAL DE MONTAGENS, valend? para 
a realizai;:ao de todo e qualquer projeto de Eletr6nica (sejam os publicados em A.P.E., seJam os 
mostrados em livros ou outras publicacoes ... ). 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 rnais simples 

aos mais .,;omplexo~, ex1stem, basic;i,
menlc, dois tipo, de pei;:as: as POLARI
ZADAS c as NAO POLARIZADAS. Os 
componente, NAO PQLARIZADOS sao, 
na sua grandc maioria, RESISTORES e 
CAP ACITORES ,omuns. Podem hga-
dM "daqui pr:\ In ou de la Jlra , ~em 
probl1m1as. 0 imico requisito e reconhe• 
eeMe prcviamcnte o valor (e outros 
parametrosl do ,;,·omponente, para liga•lo 
no Ju~ar certo do circuito. 0 'TABE
LA O' A.P .E. di todas as "die as" para a 
leitura dM valore, e codigos dos RESIS
TORES. CAPACITORES POLIESTER, 
CAPACITORES DISCO CERA.MICOS, 
etc. Sempre que surgirem duvidas ou 
"c,quccimcntos", as lnstnH;oes do 
"TABELAO" devem ser consultadas. 

• Os principais componentes dos circuitos 
~ao, na maioria das vezes, POLARIZA
DQS, ou scja _ seus terminais, pinos ou 
"pernas" tern posi,;ao certa e unica para 
serern hgados ao cm;u1to! Entre tais 
rnrnpommtes, destacam•se os D10D0S, 
LEDs, SCRs, TRIACs, TRANSfSTORES 
(bipo!ares, fets, unijum,oos, etc.), CAPA
CITORES ELETROLITIC'OS, CIRCUI
TOS INH,GRADOS, etc. E muito im
portante que, antes de se iniciar qualquer 
montagem, o leitor identifique correta
mente os "nomes" e posi,;oes relativas 
dos tcnninais desses componentes, ja que 
qualquer inversao na hora das soldagcns 
ocasionara o nao funcionamento do cir
cuito, alem de eventuais danos ao pr6-
prio compo_nente erroneamente Jig.ado. 
0 'TABELAO" mostra a grande maiona 
dos componcntes nonnahnente 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 relacionado no "TABELAO", 
as necessarias infonna,;oes serao fome
cidas junto ao texto descritivo da respec
tiva mon tagem, atraves de ilustra,;:oes 
claras e obje tiv as. 

LIGANDO E SOLDANDO 
• Praticamente todas as montagens aqui 

publk:adas sao implementadas no sistema 
de CIRCUITO IMPRESSO, assim as 
instru'ioe, a seguir referem-se aos cuida
dos basicos necessarios a essa tecnica de 
montagem, 0 carater geral das recomen· 

da\:oes, contudo, faz com que elas tam
bem sejam vilidas para eventuais outras 
tecnicas de montagem (em ponte, em 
barra, etc.). 

eDeve ser sempre utihzado fe,ro de soldar 
!eve, de ponta fina, e de baixa "watta
gem" (miximo 30 watts). A so]da tam
hem 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 scr limpa, remo
vendo-se qualquer oxida,;ao ou sujeira 
ali aeumulactas. l)epois de limpa e aque
cida, a ponta do ferro deve ser levemente 
estanhada (espalhando-se um pouco de 
solda sobre ela), o que facilitara o con
tato termico com os tcrminais. 

• As superffcies cobreadas das placas de 
Circuito lmpresso devcm ser rigorosa
mente limpas (com Jixa fina ou palha 
de a!;'O) antes das soldagens. 0 cobre 
devc ficar brilhan te, sem qualquer resi
duo de ox1da1;oe s, sujeiras. gorduras. 
etc. (que podem obstar as boas solda
gens). Notar que depois de limpas as 
ilhas e pistas cobreadas niio devem mais 
ser tocadas com os dedos, pois as gor
duras e acidos contidos na transpira..;ao 
humana (mesmo que as maos pare,;:am 
limpas e secas ... ) atacam o cobre com 
grande rapidez, prejudicando as boas 
soldai;ens_ Os tcrminais de componentes 
tam bem devem es tar bem limpos ( se pre
ciso, raspe-os com uma lamina ou esti
lete, ate que o metal fique limpo e bri
lhan te) para que a so!da "pegue" bem ... 

• Verificar sempre se niio existem defeitos 
no padrao cobreado da placa. Constatada 
alguma megularidade, 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 cuidadosarnente 
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 
orien tando-se sempre pelo ''chapeado" 
mos!rado junta as instru,;oes de cada 
montagem. Atew,ao aos componentcs 
POLARIZADOS e as suas posi<;oes rela
tivas (INTEGRADOS, TRANSISTORES, 
DIODOS, CAPACITORES ELETROLI
TICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, etc.). 

• Aten..;ao 1am bem aos valores das demais 
pe..;as (NAO POLARIZADAS). Qualquer 

duvida, consul te os desenhos da res,ec
tiva montagem, e/ou o "TABELAO". 

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

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

• Apenas carte os excessos dos terminais 
011 pontas de fios (pelo !ado cobreado) 
ap6s rigorosa conferencia quanta aos 
valores, posi.,;oes, polaridades, etc., de 
todas as pe~as, componentes, liga<;oes 
perife_ricas (aquelas externas a placa), 
etc. E muito dificil reaproveitar ou cor
rigir a posi,;ao de um componentc cujos 
terminais ja ten ham sido cortados. 

e ATENC::AO as instru,;oes de calibra<;ao, 
ajuste e utiliza,;ao dos projetos. Evite a 
u tiliza<;ao de pe,;as com valores ou carac
teristicas diferentes daquelas indicadas 
na LIST A DE PEC::AS. Leia sempre 
TODO o artigo antes de montar ou uti
lizar o circuito. Experimenta,;oos apenas 
devem ser ten tadas por aqueles que ja 
tern um razoavel conhecimento OU pra
tica e sempre guiadas pelo born senso. 
Eventualmen te, nos pr6prios textos des
critivos existem sugestoes para experi
men ta,;oes. Procure seguir tais sugestoes 
se quiser tentar alguma modifica1;ao ... 

eATENC::AO as isola,;oes, principalmente 
nos circuitos ou disl'ositivos que traba
lhem sob tensoes e/ou correntes eleva
das. Quando a utiliza<;ao exigir conexao 
direta a rede de C.A. domiciliar (110 
ou 220 volts) DESLIGUE a chave geral 
da instala;,;ao local antes de promove~ 
essa conexao. Nos dispositivos alimen
tados com pilhas ou baterias, se forem 
deixados fora de opern;ao por longos 
perfodos, convem retirar as pilhas ou 
baterias, evitando danos por "vazamen
to" das pastas qufmicas (fortemente 
corrosivas) contidas no interior dessas 
fontes de energia). 



4 'TABELAO A.P. E~ 
,iESISTO'-E 5 

COR 

preto 
marrom 
vermelho 
laranja 
amarelo 

verde 
azul 
violeta 
cinza 
brS1CO 

ouro 
prata 
(,em cor) 

MARROM 
PRETO 

MARROM 
OURO 

100n 

5% 

1.'e 2.• 
faixas 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

VALOR EM OHMS 
OHMS 

-c:r-
CODIGO 

J.a faixa 4 .• 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 10% 

20% 

EXEMPLOS 

VE.RMELHO MARROM 

VERMELHO PRETO 
LARANJA VERDE 

PRATA MARROM 

22 Kn 1 Mn 
10% 1% 

CA"'-CITORES POLIESTER 

1•• '\.. ,,,,, _,,,- I• ALGAIUSMO 
2 
'~-2• ALGARISMO 

3 
• - \ · _ -- Mll..TIPLICAOOR 

4" - / -- ...... 
/ ' ' ,, ~TOLERiNCIA 

S• TENSiO 
FAIX.IS 

VALOR EM ---11-- PICOFARADS 

1 a e 2.• CdDIGO 
COR faixas 3~ faixa 4~ faixa 5~ taixa 

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 AMARELO 

10KpF l10nF) 4K7pF (4n7) 220KpF 1220nF) 

10% 20% 10% 

250 V 630V 400 V 

TRANSiSTORES BIP0LARES 

AT!: 10pF 

B 0,10pF 

C 0,25pF 

D 0.50pF 

F lpF 

G = 2pF 

472 K 

223 M 

101 J 

103 M 

C 

SERIE~ 
B PNP 

BC 

... 
6 
(' 

EXEMPLOS 

PNP NPN 

BC546 
BC&47 
BCIJ48 
BC 949 

E 

BC5!16 
BC557 
BC 558 
BC 559 

~2 

\J:::te, 

TUJ 

SiRliS) BF 

6 ... 
(' 

EXEMPLO 

BF494 ( NPNJ 

EXEMPLOS 

NPN 
9D13S 
801:!7 
80139 

c APACITORES ELETROLITICOS 

PNP 
801:lll 
BOBB 
80140 

SERIE £ 

Tl~ 

"c~ 
EXENPLOS 

NPN 
TlP29 
TIP 31 
TIP41 
TIP 49 

PNP 
TIP30 
TIP32 
TIP42 

~ ~ t-=--- -=+ =:J~rnr=_= 
AXIAL ~ACIAL 

CIRCU I TOS 

''""""'~ 

INTEGRAOO!'. 

0 
1 2 3 4 

VISTOS 

559- 741- 3140 

LM3BON8 - LM386 

01000 ZENER 

~ 
A 

D ,.,.,.,..,, .. : ..... , D 
PC!t CIMA - EXEMPLOS 1 2 3 4 !5 6 7 8 D 

123456?89 

I •ool-4011-4015-4093 VISTOS POR CIMA- EXEMPLOS 
~ I UAA18C 

LM 32~t-"L1'380-4069-T8A820 4017-4049- 40ti0 - UC 3914- LM :1illl5-TDA70'.)Q 

FOTO-TRANSiSTOR MIC- ELETRETO 

E~ C ~-ITl 

EXEMPL0 ~II/\ +<YI ~ 
TILT8 ~E -~ 

PILHAS + 

CAPACITDRES DISCO 

TOLERANCIA 

ACIMA DE 10pF 

F 1% M 20% 

G 2% p +100% 

H 3% s + 50% 

J 5% z + BO% 

K 10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF (4n7) 

22KpF (22nF) 

lllOpF 

lOKpF (lOnF) 

DI.I.Ca 

0% 

20% 

20% 

1()% 

20% 

5% 

20% 

EXEMPL.05 

TICZ06 - TICZ18 
TICZZ8 - TIC 236 

SCR• 

EX£MPL05 

TIC 106 - TIC116 
TIC 1ze 

DIOOOS 

r~; 
~ IN400l 

1N•oos 
l N 4004 

l N 4007 

, 
...J..1~ 
~ f---

POTENCIOMtTRo 

~ 
CAPIIOTOR VARIAYf:L 

l 

m 
' C~RAIIICO 

jt 
7[ 

PUSH- IUTTOIIII 

...L.oir _.!.. 

~ 
1 2 

P~ASTI co 
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TECNICO -
Aq\.11 sao respondldas as cartas dos Leltores, tratando exelusivamente 
de duvidas ou questoes quanto aos projetos publicados em A.P.E. As 
cartas sen'io respondidas por ordem de ehegada e de importAncia, res
peitando o espac;o destinado a esta Sec;ao. Tambem sao benvindas car
ies com sugestoes e colaborac;6es (idlias, cireultos, "dlcas", etc.) que, 
dentm do possfvel, sen'io publlcadas, aqui ou em outra Sec;ao especffi
ca. 0 crlt~rio de resposta ou publlcac;ao, contudo, pertence unicamente 
a Edltora de A.P.E., resguardando o lnteresse geral dos Leitores e as 
raz&s de espac;o editorial. Escrevam para: 

"Correlo T knieo", 
A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA LTDA. 

Rua General OsdliO, 157- CEP01213-001 • Sao Paul,o-SP 

"APE tem seus pontos altw e baixw." 
COl'fliJ pont.o alt", seguramente ea me
lhor Revista de E/etrtmica pra:tica, para 
Hobfzystas prim:ipiantes ou aval'lfados, 
qlH' }d surgiu 1W Brasil ( ou mesmn em 
ltnguu l'ortuguesa, ja que acompanhei 
duranse anns, algumas puhlico,glies edi
ta.da$ ~ Portugal_.). Ja, com ponto 
babw, mm a certa i"egu/aridade com 
~ chi!aa as Bancas (pek> menos aqui, 
llO Norte_,)/ Ja "perdt" varios nwneros, 
simpl4SttUtnte parque a Ba11Ca niio rect!

beu os exemplares dn mes, ou os recebeu 
em qucmlidade mfnima... F elimiente o 
lx,nt atendimento direto, por pane da 
KAPROM EDrfORA, sempre me permi
du obt.er os ntimeros anteriores, atravb 
<k solicitarao por cana ••• Se voces, pro
dutores e executivos da KAPROMIAPE, 
aceitam um.a crltica construtiva ( tenho 
certeza que aceitam. •• ), gostaria de ver 
solucionadn esse problemi.nha, muito 
"chato" para rws, Hobbystas e Leitores 
que nii.o temos a "f elicidade" de residir 
em localidades proximns a.o ei:w 
Rio/Sao Paulo,- No mais, aproveito pa
ra desejar a todos al (principalmente na 
figura ja "legendmia" dn Prof. Beda 
Marques".) muito sucesso nos empreen
dimentns ligados a Revista (sei que a si
tlllll;lio esta "dura", para todos os idea
listas que investem recursos e talentos 
e rem que lutar como doidns, para obter 
o retorno dos seus esjorfos ... ) - Reginal
do N. Nogueira - Belem - PA 

Aceitamos, SIM, as crlticas, Reginaldo 
(Voce, e todos OS fieis Leito
res/Hobbystas que nos acompanham por 
esses quase quatro anos, sabem disso ... ) 
e sempre procuraremos sanar os pro
blemas detetados ou "sentidos" por 
Voces ... Quanto a eventual irregularida
de na distribui<;ao, sempre foi um ponto 
contra o qual batalhamos duramente 
( reconhecemos algumas falhas, no pas.! 
sado, e damos a miio a palmat6ria .. J. 
Mas, temos. EXCELENTES NOTI
CIAS (para Voce e para toda a Tur-

ma ... ): o esquema de Distribui<;io Na
cional da sua APE foi (a partir do pre
sente n~ 41!') delegado a MAIS EFI
CIENTE E MODERNA empresa da 
area, a DINAP, com o que o tal proble
ma ficou comp.ldamente saoado! Com 
urna poderosa e muito ampla rede de en
trepostos em todo o Territ6rio Nacional, 
uma enorme agllidade e precisos cum
primentos de prazos, a DINAP (Maior 
distribuidora de publicai,;oes do Brasil ..• ) 
coloca, a partir da presente APE, a nos
sa Revista em todo e qualquer "canti
nho" desse imenso Brasil, com regulari
dade, rapidez e principalmente - com 
grande simultaneidade, ou seja: pratica
mente o "aparecimento" de APE nas 
Bancas do eixo Rio/Sao Paulo e em to
do outro ponto do Territ6rio Nacional, 
se dara sempre ao mesmo tempo! Assim, 
nao haven!'. mais privilegiados e despri
vilegiados (os que moram "aqui perti
nho", e Voces, que moram "af, lon
ge" ... ), com todos os Leitores/Hobbys
tas tendo imediato acesso mensal a nossa 
APE, estejam onde estiverem! Tambem 
aproveitamos para lembrar que a DIS
TRIBUIDORA JARDIM coloca, em 
Portugal, a nossa APE, em "ritmo ace
Ierado" (para brevemente "descontar a 
defasagem" entre a numera<;ao da Re
vista, la e aqui •.. ), atendendo aos 
Hobbystas da "Patria Mae", com igual 
eficiencia! Todas essas novas fomm
la<;6es e acordos, foram elaborados e 
cuidadosamente implementados no sen
tido de cada vez mais, beneficiar eaten
der a V ooes, objeto e destino final do 
nosso trabalho! A Equipe agradece pelas 
elogiosas palavras e - particularmente -
o Prof. Beda Marques gostou de ser 
classificado como "legendario", porem 
pede, encarecidamente, que niio se atre
varn a lhe erigir uma estatua (ele diz que 
tern alergia a coco de pombo ... ). 

••••• 
"Sou eletricista-insta/ador e, como ocor-

re em todas as outras atividades atual
mente, estou procurando me aperfeit;oar 
tambem na area Eletronica, ja que rru,i
tos dos dispositivos que instalo, siio mais 
"eletronicos do que eletricos", e dew, 
conhece•los hem para realizar um bom 
serviro ••• APE (e tamMm ABC-.) tem si
do de grande ajuda para mi.m., nii.o so 
para o entendimento das bases da Ele
tronica Teorica, coma tambem na cons
trurii.o de diversos aparelhos (tempori• 
zadores, a/armes, controladores, termos
tatos etc.), cujo projeto aparece nas pa
ginas da Revista.... Ao mesmo tempo, 
posso me consi<krar um "Hobbysta. 
Avant;ado" (como Voces dizem-), ja 
que gosto muito de pesquisar e experi
mentar projetos e aplicQflieS (a proposi
to, posso enviar alguns dns meus circui
tinhos e ideias para puhlic(Jfiio em 
APE".?). Tenho um pedida: que APE 
nii.o pare de mostrar tambem os projetos 
do genero citado, destinados a amadores 
avant;ados e a instaladnres, tecnicos e 
profissionais ... " - Adolfo Pereira Neto -
R ibeirlio Preto - SP 

"Fique frio", Adolfo •.. ! Nao vamos nos 
esquecer, nunca, de nenhum dos diver
sos segmentos de interesse contido no 
enorme Universo Leitor de APE •.• Em
bora basicamente dirigida ao 
HOBBYSTA, como temos dito com 
frequencia, APE procura acompanhar a 
evolu<;ao de todos V oces ao longo de 
eventuais carreiras profissionais! Assim, 
projetos e artigos endere<;ados aos insta
ladores, tecnicos, profissionais, estudan
tes, professores e engenheiros (sempre 
numa abordagem MAIS PRA TICA DO 
QUE TEORICA ... ) tern "cadeira cati
va" nas nossas paginas ... Basta Voce dar 
uma "olhada" no incrivel leque de 
op<;6es contidas no presente exemplar 
(EDI<;A.O SUPER-ESPECIAL) para 
comprovar o que estamos afirmando: 
tem para todos os gostos, vontades e ca
pacidades .•. Assim e APE! 

••••• 
"Comecei a "mexer' com Eletronica e 
Eletricidade a partir das infomiaroes 
f antasticamente simples e diretas que ob
tive nessa conceituada publicarao ... 
Confesso que antes tinha ate um ceno 
"medo" desses assuntos, mas a lingua
gem clara de APE serviu para "clarear" 
muito ... Estou ate tentando me profissio
nalizar, lentamente ( sou estudante de ou
tra area, Qufmica ... ), realizandn a/guns 
"bicos" em montagens e instalaroes ••• 
Outra coisa que "aprendi" com APE, e 
com Voces que a produzem e escrevem: 
niio ter "vergonha" de perguntar, niio 
ter acanhamento ou medn de parecer um 
"analfabetico tecnologico" ••• Esse jeito 
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gostoso que Voces tem de comunicar, 
usando expressoes do din-a-di.a, chei.as 
de g(rias e ate a/guns palavroes aqui e 
al(, serve - na minha opiniii.o - para des
contrair a gente (flea parecendo que es
tamos frente a frente, conversando, e 
niio lendo uma "Revista Tecnica'' chei.a 
de "chatices" ... ). Muito hem ... A partir 
dessa ''fa/ta de vergonha", quero apro
veitar para solicitar uma ajuda: niio sei 
(e ninguem por aqui quis me explicar ••• ) 
como realizar a fiaf iio de uma insta
lnf iio de interruptores paralelos (assim 
chamam os eletricistas ... ), daqueles que, 
instak dos na base e no topo de uma es
cada ( ou no comero e no fan de um cor
redor ••• ) pennitem que a iluminariio do 
local seja indiferentemente 6.gada ou 
des6.gada em qualquer dos dois pontos 
de controle ••• Preciso Jazer vtzrias insta
lnf oes do genero e Voces siio OS unicos 
"mestres" a quem me atrevo a perguntar 
(sei que esse niio e hem o tema de APE, 
mas pefo uma considerariio ••• )" - Enio 
Pratini - Flori.anopolis - SC 

Primeiramente, Enio, confonne temos 
dito por aqui, o fato de Voce estudar 
Qufmica, no momento, absolutarnen
te nao invalida a sua vontade de mais e 
mais conhecer sob os aspectos praticos e 
te6ricos (imediatos) da Eletro-Eletroni
ca! Muito pelo contrario ... A Eletronica 
penetra, mais e mais, a cada dia, em to
dos os campos de conhecirnento e da 
atividade humana e ja hoje, seja Voce 
um limpador de esgotos ou um criador 
de cavalos de ra9a, Voce FARA ME
LHOR O QUE FAZ, se souber as bases 
da Eletronica, e se puder aplicar o que 
sabe, nas suas atividades especfficas! 
Gostarnos de saber que Voce adotou a 
nossa recomendada "filosofia" de "rnio 

; _____________ _ 
LAMP 

NEUTRO 

ter vergonha de nao saber, admitir isso, 
e simplesmente ... perguntar" ... Os "ca
ras" af em Floripa que nao quiseram !he 
explicar como fazer a ta! lig~ao "para
lela" de interruptores, nao passam de 
bobocas, representantes da "velha ma
nia" de guardar os conhecimentos s6 
para sf, aqu~ hist6ria da oligarquia do 
saber, coisa contra a qua! sempre luta
mos e sempre lutaremos (aos "podero
sos", sob qualquer angulo ou aspecto, 
sempre interessa manter os "outros" na 
ignorancia. oara nreservar o seu poder e 
manter o status quo ... ). S6 por causa 
disso, abriremos uma exc~ao (ja que 
APE nao e, basicamente, uma Revista 
para Eletricistas ... ), respondendo, com 
prazer, a sua consulta: a chamada "li
ga9ao l"aralela" (na verdade, o "nome 
tecnico" correto nao seria bem esse, ja 
que dois interruptores simplesmente li
gados em paralelo nao fariam aquilo que 
Voce pretende obter ... ) e muito simples, 
e tern seu diagrama ilustrado na fig. A. 
0 importante e que os dois interruptores 
utilizados nos extremos da escada ou 
corredor, sejam de um tipo especial, do
tado de tres contatos nas suas "costas", 
eletricamente funcionando como "um 
polo x duas posi96es" ... Ligados da ma
neira mostrada, qualquer dos dois inter
ruptores (a figura mostra tambem sua 
aparencia real, com a respectiva identi
fica9ao dos contatos ... ) tern o poder de 
"inverter" a rnornentiinea condi9iio da 
lampada controlada: se esta estiver are
sa, pode ser apagada "traves de CH l ou 
de CH2, indiferenternente ... Se estiver 
apagada, pode ser acesa via CH 1 ou via 
CH2, tambem indiferenternente. 0 uni
co requisito instalat6rio e que tr& cabos 
devem ser puxados entre os dois inter
ruptores (preveja isso, quando da verifi
ca9iio/instala9ao dos respectivos "con
duftes" ... ). Ja entre a lampada e os inter
ruptores, entre a lampada e a linha "vi
va" da CA, e entre os interruptores e o 
neutro da CA, apenas um cabo precisara 
ser "puxado" ... Observe com aten9ao a 
disposi9iio geral do diagrama, lembre-se 
da a9ao eletrica das chaves de I polo x 2 
posi96es, e nao sera dificil Voce "intuir" 
como e por que a "coisa" funciona ... A 
prop6sito, note que na configura9ao do 
esqueminha, a lampada estara apagada 
(percebe como, "mexendo" em qualquer 
dos dois interruptores, a lampada for<;o
samente ... aceodera. .. ). 
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SPEED LIGHT (CIRCULAR) 

O PROJETO E UMA MISTURA (BEM DOSAOA ... ) DO QUE HA DE ME
LHOR, VISUALMENTE, NOS V.U.s TIPO BARGRAPH, NAS LUZES 
RfrMICAS E SEQUENCIAIS (TOOOS ESSES "EFEITOS" MUITO 
APRECIADOS PELOS HOBBYSTAS, SABEMOS ... ). TRATA~E DE 
UMA "LUZ DE VELOCIDADE" (SPEED LIGHT), ARRANJAOA EM INO
VAOOR (PARA A FUNCAO) DISPLAY CIRCULAR, E QUE - TRABA
LHANDO A PARTIR DOS SINAIS FORNECIDOS POR UMA FONTE 
SONORA QUALQUER (RADIO, TOCA-FITAS, AMPLIFICADOR, ETC.)· 
GIRA UM PONTO LUMINOSO COLORIDO EM VELOCl>ADE PRO
PORCIONAL A. IN1ENSIDADE DO SINAL SONORO! SE NAO HA SI· 
NAL (OU SE O NrVEL FOR MOMENTANEAMENTE MUITO BAIXO ... ) 0 
PONTO LUMINOSO FICA LITERALMENTE "PARADO" (OU MOVE-SE 
-..no LENTAMENTE ... ). JANA PRESENCA DO SINAL, E PROPOR
CIONALMENTE A SUA INTENSIDAOE OU NiVEL, 0 PONTO LUMINO
SO "RODA" NO DISPLAY, EM GIROS BRUSCOS OU SUAVES, EM 
PERFEITA CONSSONANCIA COM O PROGRAMA (MUSICA OU VOZ)! 
A ALIMENTACAO, FIXADA EM "UNIVERSAIS" 12 VCC, PERMITE 0 
USO TANTO EM CASA QUANTO NO CARRO ... MONTAGEM E INSTA
LACAO MUITO SIMPLES, AJUSTE FACIL (APENAS UM, DE "SENSIBI
U>ADE" ... ) E CUSTO MODERADO! TUDO O QUE O VERDADEIRO 
HOBBYSTA QUER ... 

- 0 SPF.ED LIGHI' (CIROJLAR) 
- E o tipo do circuito cujo resul-
tado ou comportamento :final, ex
temo, torna-se um pouco diffcil 
de explicar em palavras... Tern 
que ser visto, para uma perfeita 
avali8?,o do ineditismo e da bele-

za do efeito! Em sfntese, temos 
uma espocie de luz sequencial 
(baseada em LEDs) estabelecida 
com 10 pontos luminosos dispos
tos em cfrculo (e cujo "movimen
to" Msico se dli em sentido hora
rio, ou seja, igual ao dos pontei-

ros de um rel6gio ... ). Essa luz se
quencial, porem, nao "sequencia" 
por moto-pr6prio ou em velocida
de furn! A rapidez com que o 
ponto luminoso se desloca atrav6s 
do cfrculo do display 6 - sim - de
terminada pela momentAnea inten
sidade de um sinal sonoro .. rou
bado" de um sistema de som aco
plado (radio, gravador, amplifica
dor, etc.). Com o ntmo indo de 
.. praticamente parado", at6 "toda 
ripa", o giro do ponto luminoso 
atrav6s do cfrculo "segue", ins
tantaneamente e proporcional
mente, os picos de intensidade do 
programa sonoro, num efeito 
realmente in6dito e muito bonito! 
Dotado de um unico ajuste, de 
SENSIBILIDADE, o SPEED LI
GHT (CIRCULAR) pode, tran
quilamente, ser acoplado a siste
mas de som em ampla gama de 
Potencias ( desde um radinho 
port;i,til, at6 um "baita" amplifi
cador ... O m6dulo blisico foi de
senvolvido de forma unitmia, ou 
seja: tern apenas um canal, mo
no ... No entanto, o baixo custo e 
a reduzida complexidade, permi-

7 
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tirio com toda a praticidade que o 
Leitor/Hobbysta monte - por 
exemplo - duas unid.ades, perfa
zendo um conjunto est:6reo, sem o 
menor problema.... A baixa ne
cessidade de Corrente na alimen
~ (fixada em 12V CC) permi
te que o m6dulo seja alimentado 
por fonte de pequena capacidade 
(se for capaz de "dar" uns 
2SOmA, j4 "sobrara" ... ) ou - com 
imensa "folga" - pela propria ba
teria do carro, no caso de uso au
tomotivo... Para simpflficar ao 
m4ximo o trabalho do montador, 
o proprio Jay out do circuito im
presso espec!fico j4 foi desenvol
vido "embutindo" o display, com 
o que o SPLIC constitui um m6-
dulo completo, de instal~iio fi
nal, simpl!ssima... Temos certeza 
de que a maioria dos Hobbystas 
vai "adorar" essa experiSncia de 
belo resultado dinAmico e visual! 

- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - Nos seus 
mddulos ou blocos principais, o 
SPLIC 6 bastante convencional, 
baseado em estruturas e compo
nentes mais do que conhecidos 
pelo Leitor/Hobbysta: o dri'Yfll' fi
nal do sequenciamento de 10 
estligios 6 - nada mais, nada me
nos - um "manjadfssimo" 4017, 
C.MOS, que "traciona" os LEDs 
diretamente, via resistores de li
mi~io de Corrente no valor de 
330R (sio necess4rios devido a 
Tensao de alimenta~o niio muito 
baixa, de 12V ... ). Aqui vale lem
brar que, estando os 10 LEDs sob 
controles individuais, cada um 
energizado por uma sa!da do 
4017, nada impede que cores, 
fonnatos e tamanhos diversos se-

MONTAGEM 194 • SPEED LIGHT CIRCULAR 

jam usados nos 10 pontos lumino
sos, a crit.6rio tinico da "loucura 
est.6tica" do montador ... Para que 
o 4017 possa fazer sua contagem 
sequencial de 10 estligios, preci
samos de um clock ou trem de 
pulsos na conveniente entrada 
(pino 14 do citado 4017). Os pul
sos sao fomecidos por outro Inte
grado super-"manjado": o "ve
lho" 555, arranjado em ASTA
VEL, porem com algumas "dife
rencinhas" na estrutura circuital 
do oscilador: como sabem os Lei
tores/Hobbystas ass!duos, os 
componentes extemos detennina
dores da Freqirencia de oscila~o, 
num ASTA VEL com 555, sao ba
sicamente o capacitor ( 1 OOn, no 
caso) entre os pinos 2-6 e a linha 
do negativo da alimen~o, ore
sistor (lK, no circuito) entre os 
pinos 2-6 e 7, e um d.ltimo resistor 
( detalhes a frente) entre o pino 7 
e a linha do positivo da alimen
t~iio. E justamente nesse ultimo 
"resistor" do ammjo AST A VEL, 
que entramos com o nosso truque ! 
No SPLIC, o dito .. resistor" foi, 
simplesmente, "substitufdo" pelo 
percurso coldoc/emissOI" de um 
trans!stor BC558B, juntamente 
com um resistor "mesmo", no va
lor de 33K (ao emiSSOI' do dito 
trans!stor ... )! Observem que um 
resistor de alto valor (2M2), entre 
o emissm e a base do BC558B, 
serve para manter o trans{stor 
"tenuamente cortado" na ausen
cia de sinal a base... Nessa cir
cunstAncia, o valor puramente re
sistivo entre coletor e emi.saor 
atingir' um born "balde de me
gohms ", con{ o quS o 555 ou 
simplesmente niio oscila, ou osci-

la tio 1eotamente que - para efei
tos praticos - pode ser considera
do "parado" ••• A si~o muda, 
contudo, quando um sinal for 
aplicado a base do trans{stor (via 
capacitor de isol~o, no valor de 
lOOn ••• )! A "curva" natural de 
amplifi~iio do BC558B, promo
vera "quedas" na resistividade 
coletor/emissor, sempre propor
cionais ao n!vel dos sinais/polari
za¢es momentAneas aplicados a 
t.se. .. Temos, ent:ao, justamente 
o comportamento requerido: se 
niio houver sinal aplicado a base 
do BC558B, o ASTJ\VEL ~en
trado no 555 flea "quieto" ... 1, se 
houver sinal (e na propol'liao des
te ... ), o 555 oscila, enviando (pe
lo seu pino 3, de sa!da. •• ) os pul
sos em velocidade compatfvel, i\ 
entrada de clock (pino 14) do 
4017 ••• Tudo muito direto e sbn
ples, sem a menor dificuld.ade (a
creditamos ... ) de entendimento 
pelo Leitor/Hobbysta! Para per
mitir a correta excit~o do cir
cuito por gama relativa.rnente am
pla de sinais m&lios, um mero po
tencidmetro (220K) foi incorpo
mdo A. entmda gem] de sinal, de 
modo a tomar pos..q(vel a "do
sagem" dos ta.is sinais... A ali
men~ (perfeitamentc .. dentro" 
das faixas bem a.ccita.s, tanto pelo 
555 quanta pelo 4017 ... ) foi '"u• 
niversalizada" em 12VCC, o que 
toma f~il o uso do dispositivo 
tanto em casa (energizado por 
uma fonte de baixo custo ... ) quan
to no carro (alimentado pela pro
pria bateria/sistema el~trioo do 
velculo ... ). Embom o circuito seja 
inerentemente pouco sens!vel a 
intetfel'l!neias ou transientes via 
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1inhu de alirnen~o. por puro 
insdnto de pre...-en~ anexamos 
um capacitor de desac.oplamento, 
no valor de lOOu, junto l entrada 
de energia ••• 

••••• 
- FIG. 2 - LAY OUT DO CIR

Curro IMPRFSSO FSPECfFI
CO•- Em montagens com a esttu
tura do SPLIC, o lay oul do Cir
cuito Impresso toma-se muito 
mais importmlte do que normal
mente j4 6, uma vez que o proprio 
display de LEDs encontra-se in
corporado "da plaea pm fora" siio 
muito simples resumindo-se nas 
conexoes de allmen~lo (aten~lo 
A polaridade - como sempre ••• ) e 
duas conexoes ao potenciometro 
(llnica peya do circuito que nio 
fica ditetamente sob« o Impres
so ... ). Quanto a este. observer que 
- na figum - o dito cujo ~ visto 
A placa .. Illfic..... Assim. reco
menda-se ao Leitor/Hobbysta 
o nwtimo de aten~lo e cuidado 
na ela~o/conf~ do Im
presso, procurando basear-se ri
gorosamente nas dimensoes e dis
tribui¢es mostradas na figura 
(em tamanho natural, escala 
1:1 ••. ). Embora seja poss{vel "in
ventar0 um pouco, em tennos de 
lay out,. qualquer tentativa de 
.. sair do padriio" pod.era'. resultar 
em visuais pouco atrativos, ou 
mesmo em ~rlos problemas de in
terliglk;lo (notadamente no que 
diz respeito sos LEDs ... ). Quem 
optar pela pnttica aquisi~ao do 
SPUC em KIT, levara 6bvias 
ventagens, uma vez que recebera 
a placa prontinha, protegida, com 
o chapeado demarcado em silk
llCl'eeD e outras .. mumunhas facili
tantes" ... De qualquer modo, nio 
6 um .. animal heptaccSfalo" (bicho 
de sete c~as ... ) e pode ser feita 
pelo I..eitor, em casa, sem grandes 
problemas... Aos .. c~tes", 
recomendamos observar as INS
TRUc;,;6ES GER.AIS PARA AS 
MONT AGENS, encartadas em 
todo exemplar de APE, la nas 
primeiras p4ginas da Revista. .. 

- FIG. 3 - CHAPEADO DA 
MONT AGEM - Para quem esbi 
"chegando agora" l turma, expli-

MONTAGEM 194 - SPEED LIGHl' CIRCULAR 

camos: cbapeado 6 o nome 
"hist<Srico" que drunos a uma vis
ta "real" dos componentes, jii co
locados e ligados h placa ••. Na 
ilus~o. o Circuito Impresso 6, 
entlo, mostrado pelo seu lado nio 
cobreado, todas as ~as posicio-

Lt 

0 

• • + 

nadas e perfeitamente identifica
das quanto a c6cligos, valores, po
laridades, etc. A "coisa", em s!, 6 
muito f4cil, mas alguns pontos 
devem ser observados com maior 
rigor: 

330R 
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33011 
o-c::::J ... 
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- Posi4ylo dos Integrados, referen
ciada sempre pela sua extremida
de mm:cada. 

- Posi?O do transistor, referencia
da pelo seu lado "chato". 

- Posi?O dos LEDs (todos com 
seus lados chanfrados - corres
pondentes ao tenninal de catodo -
voltados para as bordas da placa). 

- Polaridade do capacitor eletrolfti-

I . US!A PE PECA.s I 
• 1 - Circuito Integrado 4017B 
• 1 - Cin":uito lntegrado 555 
• 1 - Trans{stor BC558B 
• 10- Resistores 330R x l/4W 
• 1 - Resistor lK x l/4W 
• 1 - Resistor 33K x l/4W 
• 1 - Resistor 2M2 x l/4W 
• 1 - Potenciometro 220K (se 

for desejado o controle 
"liga-desliga" a partir 
desse potenciometro, o di
to cujo devera ser do tipo 
"com chave" ••• ) 

• 2 - Capacitores (poliester) 
100n 

• 1 - Capacitor (eletrol{tico) 
lOOu x 25V 

• 10- LEDs de qualquer tipo, 
tamanho, cor e formato. 
Para um efeito rnais 
''comportado'', recomen
damos o uso de IBDs 
vennelhos, redondos, 5 
mm, born rendimento. 

• 1 - Placa de Circuito Impres
so especffica para a mon
tagem (10,1 x 9,6 cm.). 

• 1 - Par de conetores (segmen
tos) tipo "Sindal" (para a 
Entrada de sinal) 

• - Pio e solda para as li-
ga~. 

I OPCIONAIS/OIVERSOS I 
• 1 - Knob para o potenciometro 
• - Caixa para abrigar a mon

tagem. Esse item e optati
vo, j4 que em muitos casos 
ser4 preferlvel simplesmen
te acoplar a placa/display 
diretamente a um painel, ou 
outras disposigoes que 
prescindam do uso de con
taiD2' especffico ... 
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co. 
- Valores dos resistores, em fun?O 

das posigoes que ocupam na pla
ca. 

- Oc~ncia de dois jumpers na 
placa (simples ~s de fio in
terligando dois pontos ... ), codifi
cados no chapeado como J 1 e J2, 
e que nio podem ser "esqueci
dos", caso em que o circuito sim
plesmente oio funcionara ... 

- Devido as caracter!sticas "mecil
nicas" da montagem, convem que 
todas as pegas (menos os 10 
LEDs) sejam mantidas tao rentes 
h placa quanto possfvel ... ). J4 os 
LEDs devem projetar-se em po
sigoes "mais, altas" (quanto ~ su
perffcie da placa), devendo, con
tud,o, serem bem alinhados (todas 
as "c~as" situadas ~ mesma 
altura - ver fotos na capa e na en
trada da presente mat.6ria. .. ). Co
mo as "pernas" (terminais) dos 
IBDs sao relativamente longas, 
nenhum problema quanto a tal 
conselho ... 

Terminadas as soldagens, tudo 
deve ser conferido com a m4xima 
atem;iio, corrigindo-se eventuais 
falhas ainda antes de se conar as 
sobras de "pemas" e terminais ... 

- FIG. 4. - CONEXOES EXTER
N AS A PLACA - As lig~ 
pela traseira,.. Ainda do poten
ciometro, duas lig~es s.iio .. pu
xadas" a um par de conetores tipo 
"Sindal", correspondentes i\ En
trada de sinal .•• Nao siio necessli
rias blindagens especiais, uma vez 
que o SPLIC niio e - obviamente -
wn dispositivo de "alta-fidelida
de", que deva "fugir" a roncos, 
zumbidos, essas coisas... All!m 
disso, norrnalmente os sinais para 
exci~o do circuito seriio .. pu
xados" de pontos onde se mani
festa em alto n!vel e baixa im
pedancia, com o que a eventual 
capta~ao de "espdrios" flea natu
ralmente reduzida. Finalizando 
essa etapa, notar que a placa, na 

POT.220K 
(TRASEIRA) 

ENT. 

G0 

SPLIC 

LADO DOS 
COMPONENT ES 

0 (S)I--...J ._ _____ ___. 

Fig.4 

fig. 4, 6 vista pela mesma face em 
que foi mostrada na figura ante
rior (lado dos componentes), ape
nas que com a devida "Iimpesa" 
visual (as pegas llObm a placa oiio 
sao mostradas, para "desconges
tionar" o desenho ••. ). 

- FIG. S - A INST ALA<;AO BA.
SICA IXJ SPUC - Confonne jA 
ficou expl!cito, o circuito recolhe 
os sinais para a exci~ dos 
prdprios terminais de alto-falante · 
do aparelho de som ao qua1 for 
acoplado... No caso de pequenos 
receptores de mdio. gravadotes, 
etc .• bastara "puxaru uma lig~ao 
(via plugue apropriado) do pr6-
prio jaque de "foneu ou de "salda 
para alto-falante extemo". Ievan
do o cabo ar6 a Entrada de sinal 
do SPUC... Pam uso dom6stieo, 
um.a pequena fonte capaz de for
necer 12 VCC sob um mi'.nimo de 
250mA, dara conta do "recado", 
tranquilarnente... Se o Lei
tor/Hobbysta tiver construfdo um 
SPUC duplo, com tlnalidade 
esr6reo, niio esquecer que a de
manda de Corrente da fonte de 
energia dob.ram. caso em que (no 
uso de fonte ligada h C.A.) a ca
pacidade deved ser de 500mA, 
para boa .. folga" ... Observem 
ainda, na mesma fig. 5, que 14 
tamb6m aproveitamos para sugerir 
um Jay out extemo bastante ele-' 
gante e pratico para o SPLIC, 

SPLIC 
APARELHO 

SAiOA 0) (j (} 
/ ALTO- FALANTE G> @ Hr,ONTE 

/ (2) S?s. ® 12¥_] 
• 

I 

ENT. G) G) e) 
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com o conjunto acoplado a um 
painel de convenientes dimensoes 
no centro do qual ( exatamente 
"no meio" do cfrculo detennina
do pelos 10 LEDs ... ) pode ficar o 
knob do potenciometro de SEN
SIBILIDADE... Lembrar, ainda, 
que o proprio interruptor geral de 
alirnenta~ao do SPUC pode, per
feitamente, estar acoplado meca
nicamente ao citado potenciome
tro, bastando que este seja do tipo 
"com chave" ••• 

- FIG. 6 - DET ALHES DE INS
T ALA<:"AO E ALIMENT A<:"AO -
Se o aparelho de tiudio ao qual o 
SPLIC va ser acoplado no mostrar 
acessos de sai'da para o sinal de 
alto-nfvel a ser manejado, 6 
possfvel, simplesmente, recolher o 
dito sinal nos pr6prios tenninais 
de alto-falante do citado apacelho 
(6-A). Essa c a disposi9ao ideal 
para conexao a pequenos rAdios 
ou gravadores oio dotados de ja
qu,es de "fone" ou para "alto-fa
lante extemo" ... Se o SPLIC for 
instalado em ve{culo, obviamente 
que a alimenta9ao geral devera 
ser "puxada" dos pr6prios 12V 
nominais do sistema eMtrico lo
cal... Recomendamos, porem, a 
intercala9ao do pequeno m6dulo 
de prot~ao ilustrado em 6-B, 
composto de um diodo comum 
(1N4001), um resistor de lOR x 
2W e um diodo zener para 12V x 
1 W ••• Esse pequeno arranjo pro
tegeni os Integrados contra even
tuais surtos de Tensao, inibindo 
tamb6m uma eventual conexao in
vertida (em polaridade ••• ). 

- AJUSTE DO SPUC - Depois de 
montado, conferido, instalado 
(conforme figuras 5 e/ou 6 ••• ) o 
aparelho de som anexo ao SPLIC 
deve ser seu volume (e outros 
eventuais ajustes de audibilida-

de ••• ) ajustado para o ponto cos
tumeiro, "ao gosto do fregues" ... 
Em seguida, o potenciometro de 
SENSIBILIDADE do SPUC de
vera ser acionado, partindo do seu 
ponto mfnirno (todo a esquerda ou 
"anti-hor.nio" ••• ), lentamente le
vado at6 um ajuste que permita 
boa "resposta" aos picos e passa
gens do sinal sonoro... Para o 
nosso gosto pessoal ( que pode 
nao corresponder ao do Leitor ••• ), 
o ajuste devera ser feito, ideal
mente, usando como. "gabarito" 
um sinal de voz (locm;ao), quan
do flea mais fiicil determinar que 
o giro luminoso dos LEDs pare 
completamente nos intervalos en
tre as palavras ou frases ditas pelo 
locutor ... Com tal pre-ajuste, con
segue-se obter excelente propor
cionalidade na velocidade do giro 
luminoso em fum;ao da intensida
de do sinal, quando sob progra
mas puramente musicais... Para 
finalizar, uma interessante su
gestao puramente es~tica: se o 
Leitor/Hobbysta montar um sis
tema est6reo, com dois ca
nais/displays (ou seja: dois m6du
los completos do SPLIC ... ) pode 
tomar-se muito mais bonito e "di
ferente" o efeito final, se o senti
do de giro dos dois cfrculos de 
LEDs for sim6trico (um ao con
tr.nio do outro). Uma forma sim
ples e direta de se obter isso, sem 
ter que ligar os LEDs remotamen
te a placa, 6 simplesmente montar 
um dos m6dulos exatamente como 
mostra o chapeado da fig. 3, e o 
outro dispondo os 10 LEDs nao 
na face dos componentes, porem 
na face cobreada da placa! Com 
esse simples truque de "espelho", 
cada cfrculo girara num sentido, 
enfatizando e embelezando o efei
to/rea~ao est6reo ... 
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PROTEGAO PARA CARRO COM SEGREDO DIGITAL 
UM PEQUENO TECLADO (4 "BOTC>ES") ONDE O USU.ARIO (OU 
QUALQUER OUTRA PESSOA QUE TENTE USAR O CARRO".) TEii 
QUE DIGITAR UM C6D1GO ESPEcfFICO, DENTRO DE UM "PRAZO" 
DE 5 SEGUNDOS CONTADOS A PARTIR DO ACIONAMENTO DA 
CHAVE DE IGNICA.O ... SE O C6DIGO INSERIDO NAO FOR O CORRE• 
TO, E/OU SE O LIMITE DE TEMPO FOR "ESTOURADO", 0 DISPOSI• 
TIVO "TRAVA", IMEDIATAMENTE, 0 SISTEMA DE IGNICA.O DO VE("" 
CULO (COLOCANDO O PLATINADO EM CURTO ... )! UM PODEROSO 
ELEMENTO DE SEGURANCA E PROTECAO, SUPER-SOFISTICADO, 
A UM CUSTO IRRIS6RIO! 0 "C6DIGO" PODE SER AMPLAMENTE 
MODIFICADO, "PERSONALIZADO" OU "DISFARCADO", A CRITERIO 
DO MONTADOR/USUARIO, PERMmNDO ELEVADO NUMERO DE 
COMBINAC';OES E SEQUENCIAS, 0 QUE INCREMENTA O (NOICE DE 
SEGURANCA DO SISTEMA ... MONTAGEM, INSTALACAO E "LEIAU· 
TAGEM" FINAL FAC(LIMAS E "FLEX(VEIS" (ADMITINDO ADAP· 
TACOES INCLUSIVE PARA APLICACOES DE SEGURANCA "NAO 
AUTOMOTIVAS" ... )! 

- 0 PROJEIO - A id6ia b~ica da 
qual nasceu o desenvolvimento do 
PROCED (codinome do PRO
TE(,;AO PARA CARRO COM 
SEGREDO DIGIT AL) foi: sim
plificar, baratear, sem pcrdc£ se
guran~ e eficiancia (aliAs, os 
axiomas que regem a filosofia de 
trabalho agui em APE ••• ). Os di
versos dispositivos digitais com 
teclado para digi~io de um c6-
digo, existentes no mercado espe
cializado, sio - certamente - efi
cientes, seguros e sofisticados ... 
T~m, porem, um s6rio .. inconve
niente": o p~o ... Por outro lado, 
as montagens do ganero que pe
riodicamente surgem nas revistas 
especializadas, "caem", inevita
velmente, numa s6rie de proble
mas: ou usam componentes de 
diffcil obten~io, ou apresentam 
clcvada complexidade circuital,(o 
que invalida a montagem por 

principiantes ... ), ou resultam nwn 
custo tamb6m elevado, ou - fi
nalmente - apresentam uma estru
tura de codific~ muito rlgida, 
niio pennitindo ao montador/usud
rio a "progratIUl980" de novos e 
diferentes "segredos" (por 6bvias 
razoes de seguran~a. .. ). O PRO
CED .. ~ de dez" em tudo isso, 
simplificando ao max.imo todas as 
proposigoes, mas ainda assim 
mantendo elevada efici8ncia e 
confiabilidade ... 0 funcionamento 
jd foi sumariamente descrito no 
"lid" da presente mat6ria: um te
cladinho ( 4 push-buttons N.A. de 
qualquer fonnato, · tamanbo ou 
modelo), cujos botoes devem ser 
acionados ( dentro de uma "janela 
de tempo" de 5 segundos, conta
dos a partir do acionamento da 
chave de igni9ao do carro ••• ), um 
a um, numa sequencia dnica e es
pecffica... Se tudo for feito "nos 

conformes ". o ve!culo te.n1 seu 
sistema el~co liberado para fun
cionamento normal... Caso con
trmio (erro no c6digo, excessiva 
demora na insc~ da diai,~. 
etc.) o sistema el~co de igni,;io 
do carro fica "travado", sem ape-
~o! Para reinicia.r tudo, a chave 
de igni~o devent novamente 8ffl' 

desligada/ligada, deconendo 
entio novo prazo de 5 segundos 
para a correta dig;i~ da se
quencia codificada, e assim por 
diante ! Ao mesmo tempo simples 
e efetivo, c.omo j' disstmos ... Du
tro ponto import.ante ( dentro dos 
asfX'lClOs pummente pntticos da 
IIHJntagem/instalac;fio): a reduzida 
quantidade de teclas (apcmas 4) e 
0 USO de mems puBh--buUuus 
N.A., de qualquer ti.po, que po
dem - inclusive ser dispostos em 
qualquer configumc;fio ou ammjo 
no painel de digi~ao, facilitam 
enormemente as adapta¢es fi
nais, cujas amplas possibilldades 
serio abordadas no final da pre
sente mat6ria ... Alimentado (ob
viamente ••• ) pelos 12 volts nomi
ruus do sistema el6trico do vefcu
lo, o circuito bwco pode - sem 
muitos problemas - sec adaptado 
para uso ••fora do carro", por 
exemplo: na abertura de port.as 
eletricamente controladas, na per
sonali~io da utili~iio de ma
qui.Iwios ou equipamentos elo
tro-eletronicos (que s6 devam ser 
operados por pessoa autoriza
da. •• ), etc. Leiam com aten~o o 
presente artigo, e ti.rem suas con
clusoes... P~os aara,ntir que 
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'nla a i- melizar a montagem, 
e aplicar o PROCED, sob todos 
os aspectos I 

- FIG. l - 0 CIRCUfID - Dois In
tegrados (da conhecidlssirna 
.. famffia" digital C.MOS) 4013, 
contendo cada um dois :ltip--ffop8 
ou 0 relulaa de memdria/conta
gem .. , formam o .. ~iio., ope-
radonal do eircuito... 0 USO de 
Integrados bastante apropriados 
para a fun~, permitiu wn exce
lente mdice de red~ao na quanti
dade dos demais cornponentes ( o 
que sempre ccmtribui para ofuni
zar custos). As quatm relulas de 
.. mem<Srla" contidas nos dois In
tegrados, esw eletricamente .. en_ 
fileiradas0 (pela inter-conexio 
feita. atra.v6s dos n:speciivos pinos 
de Entlada, Salda, Controle, etc.), 
por6:n o "tdnsito" do sinal 
atra~ dos quatto contadores, 
apenas pode se dar, de meneira 
efetiva, apds a autori~ se
quencial dada etra~s dos 4 pu
sh-buttrma (pela ordem, 
1-2-3-4 .•. ) que com.and.am as en
ttadu de e1ock dos flip-flopB 
(ps:eviamente polarizadas em "al
to", por resistores de lO0K ... ). 
Uma rcdc RC simples, formada 
pelo resistor de IM e capacitor de 
100n aplica um pulso em todas as 
entradas de SET dos 4 flip-flops, 
garanlindo que, ao ser iniclalmen
te energizado o circuito (pela 
apli~lo dos 12V A linha de ali-

men~ geral ... ) tudo estam em 
.. zero..... Nessa condic;Ao, o pino 
1 do 4013 da direita (sa!da do dl
tlnm flip-flop do quarteto ... ) se 
enoont:ram "baixa'", mantendo 
.. cortados" os trans(stores 
(BC548 e BD135) em Darlington 
que contmlam o rele de safda (es
te, portanto,, desativado, na con
di~ descrita. •• ). Uma outra rede 
RC simples, determinada pelo re
sistor de 560K e capacitor ele
trol!tico de IOu, detennina uma 
t:emporizal;ao de aproximadamen
te 5 segundos ( contados do mo
mento da energizw;iio geral do 
circuito pelos 12V da linha geral 
de alimen~o ), ap6s a qual o pi
no 9 do. primeiro 40 I 3 (entrada de 
DADOS do primeiro flip-flop da 
f'tla de 4 ••• ) sen1 levado a estado 
digital .. alto .. , com o que "tudo 
tmva" • colocando o pino I do 
4013 da direita em n(vel tamb6m 
.. alto", polarizando o Darlington 
e energizando o rela, inexoravel
mente ... Se, po~m (e IUdo reside 
nesse "po~m" ... ) as 4 entradas 
de clock (pinos 11-3 do primeiro 
e segundo 4013 ... ) forcm sequen
cialmente "abaixadas", dentro 
<lesses 5 segundos, a "fila" de 
contadores travad a sua safda fi
nal em estado "baixo", com o que 
o rel8 permanocent, seguramente, 
desativado... Notem que toda a 
sequtncia de Tempos 6 disparada 
automaticamente pela propria 
apli~ao da alimen~iio geral do 

circuito ... Como esta prov6m da 
propria chave de igni~, o aukr 
matismo do sistema ~ perfeita
mente garantido! Para preservar a 
parte 16gica/digital do circuito, 
contra excessos de Tensio, e con
tra eventuais interfer!ncias ( o 
ambiente el6trico de um carro 6 
altamente "polufdo" com rufdos, 
pulsos, transientes, etc.), um forte 
desacoplamento 6 promovido pelo 
resistor de 270R, zener de 9V 1 e 
eletrol!tico de 220u, que garantem 
uma alimeo~iio limpa e estabili
zada para os 4013 e "ime
~s" ... J4. a parte final do cir
cuito (trans{stores, rel!, etc.) dis
pensa tais "frescuras,., sendo ali
mentada diret.amente da rede de 
12V CC (obviamente o rel! deve 
ter uma bobina capaz de trabalhar 
sob tal patibnetro - como 6 o caso 
do GIRC2 indicado ... ). 0 "ve
lho" diodo inversamente polari
zado, em paralelo com a bobina 
do rela, garante a integridade dos 
trans{stores de chaveamento con
tra eventuais pulsos de Tensio 
gerados pelo proprio rel!... Fi
nalmente, um conjunto indica
dorlmonitor, formado por um 
simples LED e seu resistor limita
dor (IK) serve para "mostrar" o 
momenttlneo estado do rele (LED 
aceso = rel8 energizado = siste
ma de i~iio bloqueado ••• ). No
tem, espeeialmente quanto aos 
"bot6es" de digi~io do c6digo 
sequencial, que o dnico requisito 
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para garantir o desbloqueio do 
sistema ( dentro dos 5 segundos da 
carencia ... ) ~ a ORDEM em que 
as teclas devem ser acionadas ! Os 
mtmeros ( dentro de cfu::ulos, junto 
aos "botoes" ... ) indicam tal or
dem ... Acontece que, fisicamente, 
os 4 push-buttons podem ( e de
vem. .. ) ser dispostos como se 
queb:a, "embaralhando" a se
qu~ncia para preservar a dificul
dade de se "achar" o c6digo! 
Aliando-se a isso a possibilidade 
ampla de se inscrever, nas teclas, 
quaisquer caracteres, tetras, nd
meros, sfmbolos, etc. (detalhes no 
final do presente artigo ... ), e mais 
o prazo "restrito" (5 segundos 
sao mais do que suficientes para 
quern sabe o c6digo, mas absolu
tamente insu:ficientes para quern 
nao o sabe, e tenta · "encontrar" 
na base da tentativa ... ), a cripto
grafia do sistema pode ser consi
derada indecifntvel! E tern mais: 
nao hli como o intruso saber que, 
para "resetar" o sistema (permi
tindo nova tentativa) a chave de 
igniglio deve ser desligada/ligada 
novamente... Todo esse conjunto 
de circunstAncias leva a um ele
vado grau de seguranga e pratici
dade (super-f~il para o usulirio, 
detentor do "segredo", super
dificil para qualquer "bidio" ... ). 

••••• 
- FIG. 2 - LAY our DO CIR

ClJITO IMPRESSO - A placa 
"mae", que inclui a inse~lio de 
quase todas as pe~ (menos, de 
forma direta, os push-buttons e o 
LED ... ) tern sua configuraglio co
breada de ilhas e pistas mostrada 
na figura, em tamanho natural ( t! 
s6 "carbonar" diretamente, fazer 
a tr~agem com tinta ou decalques 
ru;ido-resistentes, promover a cor
rosao, furac;ao e limpesa, e pron
to ••• ). Obviamente que (como 
aempre recomendamos, correndo 
o risco de parecer .. chatos", mas 
~ melhor assim ... ) wna cuidadosa 
confe~ncia final deve ser feita, 
antes de se iniciar as inser~oes e 
soldagens de componentes ••. 
Qualquer pequeno lapso, falha, 
curto ou disposic;ao indevida, po
de ser facilmente corrigida nesse 
estligio ... Jli depois dos terminais 

I LISTA DE PECAS I 
• 2 - Integrados C.MOS 4013B 
• 1 - Trans!stor BO135 ou equi

valente 
• I - Trans!stor BC548 OU equi

valente 
• I - LED vennelho, redondo, 5 

mm, born rendimento huni
noso 

• I - Diodo zener para 9Vl x 
0,5W 

• 1 - Diodo 1N4001 ou equiva
lente 

• 1 - Rele tipo' G IRC2 OU equi
valente (bobina para 12 
VCC e contatos revers!veis 
para lOA) 

• 1 - Resistor 270R x l /4W 
• 1 - Resistor IK x 1/4W 
•I-Resistor 47K x 1/4W 
• 4 - Resistores lOOK x l/4 W 
• 1 - Resistor 560K x l/4W 
• 1 - Resistor IM x l/4W 
• 1 - Capacitor (poli~ster) 100n 
• 1 - Capacitor (eletrol!tico) lOu 

x16V 
• 1 - Capacitor (eletrol!tico) 

220u x 16V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso 

especffica para a montagem 
(8,4 X 4,5 cm.) 

• 4 - Push-buttons (Interruptores 
de Pressao), tipo N.A. 
(Normalmente Abertos) de 
qualquer modelo, tamanho 
ou fonnato. Sugestiio: os 
mais baratos e prttticos sao 

todos soldados, a "coisa" flea 
hem mais diffcil... Notem que 
nossos "leiautistas" procuraram 
nao "espremer" demais o padriio, 
de modo a facilitar a vida do ini
ciante (tanto em confecc;lio quanto 
em m.ontagem ... ), porem mesmo 
assim, visamos uma certa compac
tac;ao, de modo que o PROCED 
nao resultasse num .. trambo-

••••• 
Os Leitores/Hobbystas, "ma

cacos velhos" ou recem-chegan
tes", devem sempre considerar as 
importantes informa~oes contidas 
nos pennanentes encartes: INS
TRU<;6ES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS, e TABELAO 

OS do tipo "teclado de tele
fone", porem individuais ... 
Sao macios, esteticamente 
bonitos, fooeis de instalar e 
de custo relativamente bai
xo ... Lembrar que o Jay out 
final do painel de digita~ao 
dependeni muito das carac
ter!sticas f!sicas dos push
buttons, levando tal aspec
to em considera~o, quan
do da aquisi'tiio dos ditos 
cujos ... 

• - Fio e solda para as ligac;oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar o circui
to. Qualquer container, de 
plastico OU metal' padroni
zado ou "improvisado", 
poded. ser usado para 
acondicionar o circuito ... 

• 1 - Placa para funcionar como 
"painel de digita~ao" onde 
deveriio ser instalados os 
push-buttons e eventual
mente tamb6m o LED pi
loto. Os crit6rios a.qui 
tambtm sio "flex.!veis ". 
rccomendando-se ao Lei
tor/Hobbysta primeiro ler 
todo o artigo, e levar em 
considerru;ao as nossas su
gestoes •.. 

APE... Os preceitos contidos na
quelas duas "eternas" pagina.s ja
mais podem ser ignorados, pois de
les depende o sucesso ou nao de 
toda e qualquer montagem ... Nao 15 
vergonha nenhuma, mesmo para um 
"veterano" meio desatualizado, 
re-consultar conceitos basicos, de 
vez em quando, para nao "perder o 
pique" ••• 

••••• 
- FlG. 3 - CHAPFADO DA 

MONTAGEM - A parte "gosto
sa" da montagem t!, confonne 
opiniao da maioria dos Hobbys
tas, colocar e soldar as pe~as no 
lmpresso... A figura mostra, para 
tanto, a placa j.i com todos os 
componentes principais posicio-
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nados ( a face mostrada do Im
presso i - obviamente - a niio co
breada. •. ). Observar os seguintes 
(e importantes) pontos: 

- Exis~ncia de um jumper ( codifi
cado como JI), ou seja, um mero 
~o de fio interligando dois 
pontos/furos especfficos. Ele nao 
pode ser "esquecido.,, caso con
trario o PROCED nao funcionarn. 

- Posi~ao dos dois lntegrados, am
hos referenciados pelas suas ex
tremidades que cont.em wna pe
quena marca. 

- Posic;oes dos trans{stores. 0 
"BC" tern sua coloc~ao referen
ciada pelo lado "chato0 enquanto 
que o "BO" deve ter sua face me
talizada voltada para a borda da 
placa. 

- Os dois diodos (zener e "co
mum") tern suas posic;oes dnicas e 
certas indicadas pela extremidade 
marcada com um anel ou cinta em 
cor contrastante ... 

- Polaridade dos capacitores ele
troUticos (sempre marcadas, niti
damente, nos nossos chapea
dos ••• ). 

- Valores/Posic;oes de todos os re
sistores (em duvida, o TABELAO 
APE "estA la", para auxiliar os 
novatos ou mnn~icos .•• ). 

- Quanta ao rele, se usado o mode-

Fig.2 

lo recomendado na LIST A DE 
PE('AS, simplesmente nao haverti 
como insert-lo de maneira indevi
da ... Ja se outro modelo for utili
zado (o que, certamente, obrigarti 
a uma certa modific~ao no lay 
out de ilhas especfficas, no Im
presso ... ), o Leitor/Hobbysta de
verti, previamente, se intonnar 
quanto a correta disposi~ao/iden
tific~o de pinos ••• 

As "sabras" das "pemas" de 

T!CLADO 

componentes, terminais e pontas 
de fios (pelo lado cobreado da 
placa), apenas podem ser "ampu
tadas" depois de tudo conferido. 
ja que e relativamente fruill corri
gir-se erros de inse~ao ( com o 
auxflio de wn sugador de solda) 
enquanto os ditos terminais esti
verem futegros... Durante a veri
ficac;ao, aproveitar para conferir 
tambem a qualidade dos pontos de 
solda (devem estar todos lisos, 
brilhantes, sem excessos ou "cor
rimentos", mas tamMm sem insu
ficilSncias •.• ). 

- FIG. 4 - CONEXOFS EXTER
NAS A PLACA - Ainda vista pe
lo seu lado nao cobreado, a placa 
traz agora as ligac;oes extemas ... 
Observar inicialmente a codifi
cac;ao adotada para as diversas 
ilhas perifericas ( comparando-as 
com as mostradas na figura 3, se 
hoover duvidas ••. ). Notar a identi
fic~ao dos terminais do LED, 
correspondendo o K ao cato
do ("perna" mais curta, e que sai 
da pec;a ao lado de um pequeno 
chanfro .•. ) e A ao anodo. Obser
var tamMm com grande atenc;ao 
as lig~oes aos 4 pusb-buttoos 
(cuja ordem de acionamento - nio 
de coloc~ao no painel - estA niti
damente codificada, tanto na pla
ca quanto na estili~ao dos pro
prios "botoes" •.. ). Ainda quanto 
aos push-buttons. verificar que 
todos eles tern um de seus termi
nais levados ao ponto N da placa. 

.OLEO 

t~ + o-o-,-----<<fJ12v 

2 I 4 3 A K VIA CHAVE 
PROCEO DE IGNl(:AO 

LADO DOS COMPONENTES 

-Li~l 
PLAT~~ADO dJ 

~ Fig.4 
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· Os pontos S-S correspondem a 
Safda de Utiliza~ao do circuito, 
que sera levada ao platinado do 
vefculo ( de modo que o rel~ in
temo possa promover o "curto" 
imobilizador do vefculo - detalhes 
adiante ... ). Finalizando essa eta
pa, lembrem-se que nada obsta a 
coloca~o ffsica dos push-buttons 
(e tamb6m do LED) em ponto dis
tante da placa "mae" ! Como a 
Corrente em tais percursos e mui
to baixa, um simples flat-cable 
(multi-cabo) de 7 vias, no com
primento necessiuio, podera ser 
usado sem problemas, desde que 
todas as conexoes sejam feitas 
corretamente, em termos eletri
cos ... ). 

- FIG. 5 - JNSERINIX) 0 PRO
CED NO SISIBMA DE IG
NI<;AO (INSTALA<;AO) - E ne
cessiuio que o Leitor/Hobbysta 
conhe~a um mfnimo da estrutura 
eletrica do sisterna de igni~o do 
ve(culo, para a correta instala~o 
do PROCED ••• 0 diagrarna traz 
um esquema direto e claro de co
mo o dispositivo deve ser inseri
do, notando que apenas as li
g~oes indicadas pelas setas (e as 
cabagens marcadas com asterfs
cos ••• ) devem ser acrecentadas ... 
"Nadinha" precisa ser "mexido" 
na original instal~ao/cabagem do 
sistema eMtrico do vefculo, jti que 
o PROCED e simplesmente "a
crescentado" ... Quern tiver muitas 
duvidas a respeito, devera consul
tar um eletricista de auto, levando 
uma copia do esquema (fig. 5) 
que elucidacl o profissional sobre 
a (facilima) instal~o do disposi
tivo ... Resumindo: o ponto (-) da 
placa vai a "massa" ou "chassis" 
do carro (oegativo da alimen
ta~ao ), o ponto ( +) vai aos 12V 
positivos do sistema eMtrico, 
porem obrigatoriamente passando 
pela chave de igni~ao, de modo 
que apenas quando esta for ligada 
o circuito possa receber energia ... 
Finalmente, os pontos (S-S) ser
virao para eletricamente "curto
circuitar" o platinado do vefcu
lo... Isso e promovido de forma 
muito simples: uin dos pontos S 
vai a "massa" ou "chassis", en
quanto que o outro vai ao termi
nal da bobina de igni1_;:ao acoplado 

4 ), BOB. 
AS .. 0 C.STFIIBUIDOR IG . 

VELAS 

• ? 
I 
I 
I 

PLATll',IADO 

Fig.5 

ao platinado ... 

- FIG. 6 - CONEXOES DO TE
CLADO E CONFIGURA~AO 
DO PAINEL DE DIGITA<;AO -
Confonne jti foi dito, nada impede 
que o conjunto de 4 teclas seja 
instalado em ponto remoto ( com 
rela1_;:ao a placa "mae"). Nesse ca
so, a conexao ao ponto N da pla
ca pode ser simplesmente despre
zada (ver diagrama 6-A), desde 
que um dos terminais de cada pu
sh-button seja levado a um ponto 
"local" de "massa" (eletricamen
te correspondendo ao negativo do 
sistema el~trico do carm ... ). Os 
outros terminais poderao ter suas 
conexoes feitas via flat-cable com 
o conveniente numero de vias 
(condutores). Em 6-B temos a su
gestao mais obvia para o painel 

;;; 
@ 

PROCEO + ] + 

j-'~ BAT . 

12 v 

@ 
@ 

do PROCED, com os quatro pu
sh-buttons dispostos em linha ho
rizontal, tendo o LED piloto logo 
acima (ou logo abaixo) da dita li
nha de botoes... Os push-baa:ons 
poderao conter ou nao (a crirerio 
do Leitor/Hobbysta) inscri~s, 
caracteres, sunbolos, etc., sendo 
que o ponto IMPORTANTE 6 
lembrar que o "c6digo" ou "se
gredo" reside unicamente na or
dcm em que serao digitados, em 
fun~ao da seq1rencia num&ica em 
que sao conetados aos respectivos 
pontos da placa ! Dessa forma, o 
Leitor/Hobbysta podera progra
mar qualquer sequencia reel, a 
vontade ! Quern ainda niio "perce
beu" o truque, deve obsc:rvai- com 
aten1rao as sugestoes wt.das na 
proxima figura. e as explica1roes 
inerentes ••• 

TECLADO 0 
,---<t--·"-. ---< .... -"-. 

0 

LEO 

FLAT CABLE {4 VIAS) 
AO CIACUITO 
oo "PROCED" 

PUSH BUTTONS N.A. Fig.6 
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41m mu 
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11 [~p 
.- FIG. 7 - uBAGUN<.;ANDO 0 

CORETO'" - Antes de qualquer 
"papo" sobre os exemplos/su
gestoes da figura, lembramos que 
os ordinais grafados extemamente 
hs teclas (12, 22, 32, 42, •. ) refe
rem-se sempre a ORDEM real em 
que as ditas tee.las deveriam ser 
acionad~ pam liberar o funcio
namento do vefculo. .. Essa.-. se
quencia.s sugeridas, obvimnente, 
seriam de conhecimento apenas 
do usmirio autorizado. 11:1 os ca
mctc!res, letras. ndmeros. sfmbo
los, "palavras., • etc., grafados nas 
proprias teclas. constituem 6bvio 
.. embaralhamento" destinado a 
confundir mais e mais a um even
tual intruso que tente decifrar 
o c6digo... Notem de quantas ( e 
nao sao todas. .. ) maneiras as te
clas podem ser fisicamente dis
postas no painel de digita<;io ! Em 
"linha", em "cruz". cm "quadra
do", em "ziguc-zague", etc ... 
Quanta ao que "esUi escrito" nas 
teclas, Vc:icBs podem dar largas a 
imagin111tiio: formar palavrinhas 
(obviamente de 4 lelras ••. ), aplicar 
algarismos, s!mbolos esot6ricos, 
etc... 0 fundamental 6 que tais 
rnarca<;oes absolutamente nada 
querem dizer (mas o intruso nao 
sabe disso ... ), valendo apenas a 
o.rdem real do acionamento, 
que s6 Voe-,! sabe! De qualquer 
modo, considerar todas as op<;oes 
mostradas como simples sugestoes 
(cada um pode inventar a vonta
de .•• ). Observem ainda que nao 6 
imposs(vel .. complicar" ainda 
mais as coisas para o intruso, 
simplesmente acrescentando ao 
painel quantos outros pusb-but
tons "falsos" ( sem lig111tao ou 

ll 

Fig.7 

funi;ao real ... ) se queiram, cheios 
de tetras, ndmeros ou s(mbolos 
cabalCsticos ! As possibilidades 
sao de "endoidar" qualquer ma
te~tico ! 

••••• 
Se a bateria do ve(culo for 

simplesmente substitu(da por uma 
fonte (ligada a CA local) capaz de 
fornecer os 12V necessarios ao cir
cuito, e se o contato NF do rele (o
riginalmente nio aproveitado) for 
utilizado (basta conetar um fio a 
ilha respectiva, na face cobreada do 
impresso - ver fig. 2 .•• ). o conjunto 
podera ser facilmente adaptado pa
ra funcionamento "nao automoti
vo" ... Nesse caso, uma .. chavc ex
tra" devera ser incorporada ao pai
nel de digita<;ao, na forma de um 
interruptor tipo "liga-desliga", cuja 
"posi<;ao el~trica" devera corres• 
ponder i'i ocupada pcla chave de ig
nii;ao (rever fig. 5 ••. ). Basta um 
pouquinho de racioc(nio e inventi
vidade, para implementar diversas 
utiliz111t6es pn1ticas, nesse tipo de 
configur111tao ... 

••••• 

RADIO E TELEVISAO 
APRENDA EM MUITO POUCO TEMPO 

UMA DAS PROASSOES QUE 
PODERA DAR A vocr UMA RAPIDA 

EMANCIPA;Ao ECONOMICA. 

17 

CURSO ALADIM 
• RADIO • TV PRETO E BRANCO 

• TV A CORES • TECNICAS DE ELE
TRONICA DIGITAL• ELETR0NICA 
INDUSTRIAL • TECNICO EM MANU
TENQAO DE ELETRODOMESTICOS 

OFERECEMOS A NOSSOS ALUNOS: 

1) A seguranca, a experiencia e a idonei
dade de uma escola que em 30 anos 
ja formou milhares de tecnicos nos 
mais diversos campos da EletrOnica; 

2) Orientac;ao tecnica, ensino obje.tivo, 
cursos rapidos e acesslveis: 

3) Certif1cado de conclusao que, por ser 
expedi,1o pelo Curso Aladim, e nao s6 
motivo de orgulho para voc6, como 
tambem a maior prova de seu esfor~. 
de seu merecimento e de sua capaci
dade: 

4) Estagio gratuito em nossa escola nos 
cursos de Radio, TV pb e TVC, feito 
em fins de semana ( sabados ou do
mingos). Nao e obrigat6rio mas e ga
rantido ao aluno em qualquer tempo. 

MANTEMOS CURSOS POR FREQUENCIA 

TUIDJCJJ A 
SEU FAVCJJAI 

Seja qual for a sua idade, 
seja qual for o seu nfvel 
cultural, o Curso Aladim 
faril de VocO um 14cnico! 

Remeta este cupom para: CURSO ALAOIM 
R. FlorE!ncio de Abreu, 145 - CEP 01029-000 

S.Paulo-SP, solicitando infonnai;(les sobre o(s) 
curso(s) abaixo indicado(s): 

nRlkllo 
Orv a cores 
D Eletr6nica ln:iJatrial 

0 TV preto e branoo 
LJ Tecnicas de Eletror11ca 0,gilal 

:;: 
w 
a.. 
er:: 

LI T ecnico em Manutet,cao de Eletroclllln!BMloce 

Nome. 
Endel"9co .. 
Cidat19 ............................ . 
Ealado , ....................................... . 

CEP ............... .. 
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MODULO GERADOR DE SONS COMPLEXOS 
USANDO UM EXCLUSIVO (E SURPREENDENTEMENTE BARATO ... ) 
"CHIP" PRE-PROGRAMADO, PROPORCIONA 8 SONS ULTRA-REA
LISTAS, ACIONAVEIS POR COMANDOS INDIVIDUAIS (MANUAIS OU 
ELETRONICOS, COM Mlll TIPLAS OPCOES, EXPLICADAS COM DE• 
TALHES ... ) • BOA POTENCIA DE SAfDA (2,5W), PODENDO SER 
ADAPTADO COMO CAMPAINHA RESIDENCIAL "DIFEREN'rE", EM 
BINQLIEDOS SOFISTICADOS, EM ALARMES ESPECIAIS, ETC. UM 
VERDADEIRO "SEGREDO TECNICO", S6 AGORA "ABERTO" AO 
LEITOR/HOBBYSTA ... ! 

Ofertado na fonna de KIT pe
la Concessiomma atualmeote auto
rizada pelos Autores de APE (fi
quem sempre atentos, pois os 'Vel'

dadeiros KITS DO PROF. BEDA 
MARQUES sempc mencionam, na 
sua embalagem e publicidade, o 
nome desse conhecido criador, com 
decadas de "janela" a frente de 
Equipes de Desenvolvimento, alem 
de mostrarem, como logomarca, a 
"cara feia" desse legend4rio "per
sonagem", Mestre da grande maio
ria dos Hobbystas que hoje "infes
tam" o Brasil e Portugal ••• ), o 
MODULO GERADOR DE SONS 
COMPLEXOS (MOGESC) foi, e 
ainda 6, um dos conjuntos mais so
Iicitados pelos Hobbystas/Monta
dores, conforme estatlsticas atuali
zadas do Setor Comercial, encarre
gado da venda dos tais KITs ... 

Ate o momento, contudo, o 
Leitor/Hobbysta que acompanha 
APE nao tinha sido brindado com 
os detalhes tecnicos e praticos da 
referida montagem, na fonna de 
materia "normal", publicada na 
Revista (existiam acordos comer
ciais que vedavam, provisoriamen
te, tal divulgru;iio ... ). Finalmente 
agora, "quebrando os segredos" 

(para benef{cio de Voces ... ), esta
mos trazendo ao conhecimento da 
Tunna os tao desejados detalhes, 
incluindo desde o preparo do 
.. chip .. (que e simplesmente "gar
fado" de um chaveirinho sonoro, 
de facflima aquisi~ao, ate nos ca
melos da vida ••• ), ate os dados so
bre o Modulo de Adap~Ao, sua 
interliga~ao com o "chip" prepara
do, o Circuito Impresso espec:tnco 
da estrutura de "apoio", finalizan
do com um "monte" de sugestoes 
praticas para utilizru;ao final da 
montagem, al6m de diversas su
gestoes para os controles poss{veis 
(manuais, eletr6nicos, automaticos, 
sequenciais, etc.). 

Enfun: uma materia muito es
perada pelos Leitores, finalmente 
trazida "h tona", ja que para a 
Equipe T6cnica e Laboratorial de 
APE, "que se dane" o Setor Co
mercial ! Assim, quern nao quiser 
adquirir o projeto em KIT, tamb6n 
podera usufruir da sua montagem. 
totalmente home made, comprando 
as ~as, confeccionando a plaqui
nha espec{fica e "mandando brasa" 
por conta pr6pria ••• 

••••• 

DESEMPENHO 

0 MOGESC 6 capaz de gerar, 
com grande realismo, oiro tipos de 
sons, familiannente ouvidos nos 
video-games, fliperamas, efeitos de 
fi~o cientffica, etc. Dependendo 
parcialmente de "qual" exato cmp 
o Leitores/Hobbysta puder obter, a 
Tabela a seguir c1' uma boa i~ia 
dos sons que poderao ser obtidos 
(silo quase um .. padriio" nOB dnpl'I 
espec{ficos ... ): 

Todos esscs sons complexos e 
extremamente "reais", sio obtidos 
a partir de um chip exclusivo1 ex
trafdo das "entrenhas" de um <les
ses chaveirinhos sonoros, •4na1e in 
Taiwan .. (e "entrados" no Brasil 
via Paraguais, atra~ dos conheci
dos "muambeiros", embora 
tamb&n possam ser encontrados em 
Loja.s "s6rias", ca.so em que - ob
viamente - entm.ram no Pats por 
vias legais ... ), Depois de devida
mente preparada a plaguinha/dlip 
extrafda do chaveirinho, j4 no McS
dulo do MOOESC, os sons sfto 
grandemente ampli:ficados (2.5W de 
salda, di.retos para um alto-falan
te ••• ). 0 circuito final apresenta 
comandos individuais (atrav6s de 
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um scnsfvel circuito eletr6nico de 
.. apoio") que podem ser acionados 
de diversas maneiras: atrav6s de 
posh-buttons, por "toque" direto 
dos dedos, por comandos eletn'lni
cos especiais, etc. (vllrias su
gestoes, ao final ... ). 

Uma alimen~i'io "dnica" (pi
lhas OU fonte, 6 OU 9V) energiza 
todo o sistema •.. 

A montagem. em sl, ~ muito 
fltcil, e o Hobbysta recebera, ao 
longo da presente mat6ria, todos os 
detalhes para bem implemend-la, 
obtendo, ao final, wn dispositivo 
absolutamente ex.clusivo, niio en
contn1vel em Lojas e multi-eplica
vel! 

••••• 
CARACTERfSTICAS 

- M6dulo Gerador de Sons Com
plexos, rom 8 sons (vide Tabela) 
ultra-realisms. 

- Circuito composto de uma plaqui
nha/chip pre-programada e prepa
rada para utilizai;iio, mais uma 
placa de "apoio" com o amplifi
cador e os drivers para comando 
eletr6nico. 

- Alimen~ao: 6 a 9V (pilhas au 
fonte) sob Corrente m6dia de 
300mA (apenas quando acionados 
os sons, j4 que o consumo em 
stand by~ irris6rio •.. ). 

- Potencia de Audio: max. 2,'5W 
(pode ser acoplado alto-falante de 
qualquer tamanho, impedftncia 8 

~ 

-~J 
~ 

@ 

ohms). 
- Comandos dos Sons: individuais 

(8) e elt:r6nicos, super-sensfveis, 
aceitando posh-buttons, chaves, 
controles por "toque .. , comandos 
eletr6nicos por pulsos ou por "es
tados" digitais, etc. 

- Util~ao: como "campainha di
ferente", alarmes, jogos, brinque
dos, efeitos especiais em discote
ques, grav~oes, atividades tea
trais, Feira de Ci!ncias, etc. 

••••• 
MONTAGEM 

- FIG. A - "EXTRAINOO" (E 
CONHECENDO .•• ) A PLA
CA/CIDP DO CHA VEIRINHO -
Com pe.quenas variai;oes de lay 
out, os chaveirinhos sonoros de 8 
"botoes" se mostrnm como indi
cado no diagrama A-1, vis{veis na 
sua pa.rte frontal os 8 botoes de 
"apertar", al~m das fiestas de 
sai'da do som, intemamente gra
vados por um minusculo alto-fa
lante (pouco maior do que uma 
moeda .•. ). A caixa do chaveirinho 
deve ser cuidadosamente aberta 
(basta -enfiar uma lftmina pela 
fiesta nas laterais do container), 
retirando-se a plaquinha que ll:1 
dentro repousa... Ao efetuar ta1 
"extrai;ao", o Leitor/Hobbysta 
notara que o conjunto de 8 botoes 
de apertar forma um unico bloco, 
de bormcha, flexfvel, contendo 
pe.quenos pontos escuros na base 

LISTA DE PECAS 

• 1 - "Chaveirinho sonoro" do
tado de 8 botoes de co
mando, do qual sera extraf
da a plaquinha/chip espec{
fica (um dos c6digos de fa
bricante mais comuns para 
a ta1 place/chip ~ "8868", 
mas diversos outros seriio 
tamMm compatlveis). A 
plaquinha sera preparada e 
codificada com fios colori
dos, para uso em conjunto 
com o m6dulo de "apoio" 
do M<XiESC ••• 

• 1 - Circuito Integrado LM380 
(14 pinos) 

• 1 - Diodo 2.ener 2V7 x 0,5W 
• 1 - Diodo 1N4148 ou equiva

lente 
• 8 - Transfstores BC548 ou 

equivalent.es 
• 1 - Resistor 2R7 x l/4W 
• 1 - Resistor 1K5 x l/4W 
• 9 - Resistores IOK x l/4W 
• 1 - Resistor 47K x l/4W 
• 2 - Capacitores (poli~ster) 

100n 
• 1 - Capacitor ( eletrolttico) IOu 

X 16V 
• 1 - Capacitor (eletroUtico) 47u 

X 16V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

470u X 16V 
• 1 - Interruptor simples ( chave 

H-H mini ou staDdatd) 
• 1 - Alto-falante (qualquer ta

manho), born rendimento, 
nnnimo5W 

• 1 - Placa espectfica de Circui
to Impresso (apoio) medin
do 11,2 x 3,8 cm. 

• - Fio e solda para as li
ga~oes. 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• - Suporte para 4 ou 6 pilhas 
pequenas, ou um "clip" 
para bateria de 9V, ou ain
da fonte com sa1'da em 6 ou 
9V x 350mA) 

• - Componentes especfficos 
para as estruturas escolhi
das de comando final (pu
sh-buttons, chaves, conta
tos de "toque", circuitos 
eletronicos especiais, etc -
VER TEXTO). 

19 
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lN 
4148 1K5 

+c 
2V7 
0,5w 

47)1 
16v 

+ 
Cl BC548 

C30---·--· ----MAIS 6 I C40-----
____ COMANOOS ____ [:~~ : ~::@ 

C50--- - ---
IDENTICOS 

C60------
C70------

I0K 
CB o------c:::>-- BC548 

dos ditos botoes... Esses blocos 
sao de borracha condutiva, res
pons4veis por estabelecer conta
tos eMtricos sobre pequenas 
"grades" cobreadas existentes na 
plaquinha, logo abaixo. Esse con
junto de botoes deve ser despre
zado (nao sera utilizado )... 0 
mesmo acontece com as duas pi
lhas miniatura (tipo "botao") que, 
acopladas mecanica e eletrica
mente a placa atravt5s de um pe
queno compartimento existente na 
caixinha do chaveiro, nao mais 
serao utilizadas (podem ser remo
vidas). A plaquinha/chip, em sf, 
agrega o transdutor (mim1sulo al
to-falante), e, alt5m do chip (lnte
grado especffico, preso a placa 
como se fosse uma "cuspida" 
plMtica ••• ), apenas um uni.co 
trans{stor e - eventualmente - um 
pequeno resistor... Observando 
agora o diagrama A-2 (a plaqui
nha/cbip 15 vista pelo lado das pis
tas metalizadas ••• ), vamos detalhar 
a adapta9ao da dita cuja: 

- A2-1 - 0 pequeno alto-falante 
deve ser removido (nao sera utili
zado ). Basta dessoldar com cui
dado suas conexoes a placa, e re
tira-Io. 

- A2-2 - Tambt5m deve ser removi
do (nao sera utilizado) o unico 
trans{stor existente sobre a pla
quinha. A remcx;ao exige uma 
certa "delicadeza", dessoldando
se os terminais do componente 
com cuidado, usando um ferro de 
no nwxin10 30 watts, ponta bem 
fina ... 

- A2-3 - 0 furo/ilha indicado, cor
respondente a liga9iio original do 
terminal de base do trans{stor re-

j4o s ..... 

47K 

movido, sera utilizado para co
nexao de um dos fios ( cor azul) 
de interliga<;iio ao m6dulo de "a
poio". 

- A2-4 - Se ja nao existir um furo 
nessa area, ele devera ser feito 
( com mini-drill, dotada de bro
quinha pr6pria, m~imo 1 mm de 
diiimetro ••. ). Servira para a co
nexiio de um fio (na cor preta) pa
ra a liga9ao do negativo da ali
menta<;ao da plaquinha/chip. 

- A2-5 - Se ja nao houver a{ um fu
rinho, deve ser feito um (identicas 
recomenda9oes as do item ante
i:i.or ..• ). Recebera, na adapta<;ao, 
um fio ( cor vermelha) correspon
dente a entrada do positivo da 
alimenta<;ao da placa/chip. 

- A2-6 - 0 Leitor/Hobbysta encon
trara, na regiao central da plaqui
nha, 8 ilhas metalizadas relativa
mente grandes, cada uma agrega
da a uma pequena "grade" de tri
lhas (como dois pequenos "gar
fos" tendo seus "dentes" inter
penetrando-se). A figura mostra 
(para nao "complicar O visual" ... ) 
apenas uma dessas ilhas/grades, 
mas as recomenda96es e indi
ca96es valem para as oito existen
tes na placa ..• No centro de cada 
uma das 8 ilhas grandes, devera 
ser feito um furo (usar mini-drill 
com a broquinha mais fina que 
puder ser obtida ••• ). Nesses furos 
serao soldados 8 fios finos (na ~or 
amarela) destinados as conexoes 
especfficas de· comando, a placa 
de "apoio". 

- A2-7 - 0 chip (Circuito lntegra
do) especffico, rigidamente fixado 
a plaquinha, geralmente recoberto 
por uma "gota" plastica de pro
te<;iio. NAO DEVE SER MEXI-

I00n 

6-9v 

+ 

470JI 
+l6v 

FTE 
8.A. 

I00n 

Fig.I 

DO, nem submetido a calor ex
cessivo durante as dessoldagens e 
soldagens decorrentes da adap
ta9ao ! Cuidado, tambtm. para nao 
submeter a plaquinha a to:n;6es ou 
esfor9os que possam tracionar as 
liga9oes finfssimas feitas a tal 
chip... Se apenas uma das minds
culas trilhas metalizadas se rom
per, o arranjo final nio funcio-
nara ... 

- FIG. I - DIAGRAMA ES
QUEMATICO DO cmcurro 
DO "MOGESC" - Em bloeo, na 
regiao central do desenho, vemos 
o m6dulo placa/chip removido do 
chaveirinho, e jd adaptado (deta
lhes na pr6xima figura). Em se
guida temos o ~~uito de amplifi
c~ao de Poten~ia (~entrado nwn 
Integrado LM380). A esquerda do 
m6dulo 8868 (ou equivalente) 
vemos as chaves eletroni~as, ~ada 
wna.delas (nwn total de 8) basea
da em um BC548 protegido em 
base por resistor de IOK ... Obser
vem que a alimenta<;iio do m6dulo 
de amplifica<;iio pode situar-se en
tre 6 e 9 volts, enquanto que a 
alimenta9ao de baixa Tensao 
(2, 7V) necessdria ao m6dulo da 
placa/chlp 6 obtida de um circuito 
de desacoplamento, red~ao e es
tabiliza9ao a zener, que protege e 
assegura ao m6dulo gerador a sua 
Tensao de trabalho, mesmo que a 
alimenta9ao geral varie entre 6 e 
12V, sem problemas ... Os coman
dos individuais dos sons (ver Ta
bela), para serem ativados, devem 
ser "positivados". ou seja, liga
dos ao ponto +C. Essa ativ~ao 
(como veremos mais adiante) po
de ser implementada com simples 
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puab-buttons. chaveamentos com
plexos, comandos eletronicos, ou 
ate (devido a sua elevada sensibi
lidade) acionados pelo simples 
toque de um dedo ! 0 volume final 
do som ~ fixo, porcm pode ser al
temdo pela modifica~ao do valor 
original do resistor de IOK (entre 
o ponto .. S., da plaquinha - cor
respondente ll liga~Ao .. 3 .. da fi
gura A2 - e o pino 2 do Integra
do LM380 ... ). Quanto maior o va
lor desse resistor, menor o volume 
final, e vice-versa ••. 

Fig.3 

I 

... 0 

- FIG. 2 - VISUALIZA<;AO DA 
PLACA/CHIP JA ADAPTADA
Com as infoflilllli6es da fig. A, 
mais o diagrama da fig. 2, o Lei
tor/Hobbysta tern todos os deta
lhes para a perfcita adapta,;ao da 
plaquinhatcbip. Vemos, agora, a 
dita cuja pelo lado nao cohreado 
(conmhio daquele mostrado em 
A2 ... ). Recomendamos enfatica-mente que sejam usados os c6di- ._ _____________________________ ""' 

gos de cores recomendados (pieto mostrada. 

Fig.4 

aceita pelo m6dulo e de 3V (que, 
dentro desses pararnetros, e auto
maticamente fornecida pela dita 
placa de apoio ••• ). 

para O ncgativo da aliment~ao, - Tanto durante as dessoldagens e 
vennclho para O positivo, azu1 pa- soldagens, quanta no posterior 
ma Safda .. S" e aman:lo para os manuseio do m6dulo, ,devem ser 
8 comendos). Quern quiser, po- evit:Bdos toques diretos dos dedos 
dera adotar outns cores ( depen- com as areas metalizadas da pla-
dendo dos cabinhos dispon(veis quinha/chip, uma vez que a estru-
no estoque do Leitor/Hobbysta), tura integrada e baseada em 
mas sempre individualiZftlldo e trans(stores PET muito sens(veis a 
codificando com muita clareza e cargas estliticas. 
precisao cada uma das liga~6es, - Usar, em todas as conex6es mos-
evitando assim problemas e in- tradas, cabinho isolado bem fino e 
versoes quando do "casamento" flex(vel. Cuidado para nao romper 
com a placa de .. apoio" ••. Algu- nenhuma clas liga~6es, ao dispo-
mas infonna!f6es complementares, las para a conexao final a placa 
e cuidados espec:iais: de apoio. 

- Sob nenhuma hip6tese aplicar 
- Observar a numerai;iio atribu(da Tensoes diretamente aos fios/ter-

aos 8 pontos de conexao dos ca- minais do m6dulo placa/chip, de-
binhos amarelos (fios dos coman- pois de adaptado! Este apeoas 
dos ... ). Tais m1meros referem-se · podera trabalhar corretamente 
aos tipos de sons obtidos (dentro acoplado a placa de apoio do 
do padrao), conforme Tabela j~ MOGESC. A alimenta~ao mhima 

COMANDOS DOS 8 SOHS 

~ 

{

$VERMELHO 

AL!MENTA~AO I 
l,IA)(,3v ~"-, 3 

_e_P __ R---ET---0 _ _..,:;_,,- _ 8 4 S 

I
~ o-_ _..:;_,~A~Z~UL:,,_ __ _ 

. r, lSA(OAI Fig.2 

- FIG. 3 - LAY our IX) CIR
CUITO IMPRESSO ESPECfFI
CO (PLACA DE APOIO) - Pro
positalmente elaboramos o dese
nho com boa "folga" • de modo a 
nao complicar a vida do inician
te... A elabora~o da plaquinha 
nao sen'i difCcil, mesmo aos Leito
res sem muita pratica, bastando 
copiar diretamente o desenho 
( estli em tamanho natural - escala 
I: l), promovendo, em seguida, a 
tra~agem, corrosao, ~ao e 
limpeza necesslirias ... 

- FIG. 4 - CHAPEAIX) DA 
MONTAGEM DA PLACA DE 
APOIO - Vemos no diagrama, a 
placa de apoio pelo lado nao co
breado, todas as pe~as j~ posicio
nadas. ATEN<;AO a coloca~ao 
dos componentes polarizados: In
tegrado, trans(stores, diodos e ca
pacitores eletrolCticos. CUIDADO 
tambem com o correto posiciona
mento dos demais componentes 
quanta aos seus valores... Aas 
principiantes recomendamos con
sultar - sempre que necesslirio -
os encartes pennanentes de APE: 
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"TABELAO" e "INSTRU<;OES 
GERAIS PARA AS MONTA
GENS ". Notar as codificagoes 
adotadas para as ilhas "periferi
cas ", destinadas a inter-conexao 
entre as placas/m6dulos, e as co
nexoes extemas. Como sempre, 
usar ferro leve (maxima 30W) nas 
soldagens, ponta fina, solda 
tambem fina, de baixo ponto de 
fusao •.• Evitar sobreaquecimentos 
dos componentes e placas (soldar 
tao rapidamente quanta poss!vel, 
cada ponto ••• ). Prevenir tambem 
"corrimentos" ou excesso de so I
da nos pontos. Apenas cortar as 
"sabras" dos terminais (pelo lado 
cobreado) ap6s conferir todas as 
ligagoes, valores, posigoes, pola
ridades, etc. 

- FIG. 5 - INTER-CONEXAO 
DAS PLACAS/MODULOS E 
LIGA<;6ES EXTERNAS - E 
aqui que "a porca torce o rabo" ... 
Qualquer "cagadinha", por menor 
que st?Ja, "danara" tudo ! 
ATEN<;AO, calma e cuidado, 
portanto... Notar, inicialmente, 
que ambas as placas/m6dulos sao 
vistas pelo lado nao cobreado. 
ATEN<;AO a todas as codifi
cagoes (cores, m1meros, posigoes, 
c6digos, etc.) dos fios, ja que 
qualquer erro ou inversao podera 
causar danos definitivos aos com
ponentes. Para simplificar o vi
sual, apenas um dos comandos e 
mostrado totalmente, com o res
pectivo push-button ligado aos · 
pontos "+C" e "Cl" da placa de 
apoio. Na realidade, cada um dos 
pontos, de Cl a C8, deve receber 
identica ligagao (via push-button) 

8 PUSH·BUTTONS 
N.A 

I MOGESC 

0
ocJ...-.-l -r ----01 :;; 
~C2 ©@~~: 

-- - -~C6 
MAIS -- - - ____!_.,CT 

5 1 
CONTROi.ES - --,-0 ca 
IOENTICOS 

L D -
~ 0 v:3():3~ 0 -..cc + I RMELHO ® 8 
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LADO DOS COMPONENTES Fo---''----------- ----GC::::J 

8 •. ' - '_;L_ •.' - '_l -lj-•v,:.,~~o I 
~ I PRETO l 
::E , lo- + 
< -=~!Db "ti~ 
~~- - - -~ 7 6 5 

I 

=: ~3 ~ 
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para que os cornandos individuais 
fiquem completos. Confonne foi 
indicado na LIST A DE PEl;AS, 
alto-falantes de qualquer tamanho 
podem ser acoplados ao MO
GESC (Potencia mfnima 5W), 
sendo que tanto o rendimento 
quanto a qualida~ do som seriio 
sempre proporcionais ao tamanho 
do transdutor ( quanta maior, me
lhor .•. ). Terminadas (e cuidado
samente conferidas ... ) as co-
nexoes, a alimentagiio pode ser 
aplicada (atengao a polaridade). 
Acionando-se os comandos, um a 
um, podem ser "conferidos" os 
sons ( e sua excelente Potencia e 
qualidade ... ). Pela numerai;ao da 
Tabela mostradfl no infcio da pre
sente materia, verifiquem se mio 

PRETO 

Fig.5 

ocorreram inversoes (alguns mo
dulos contem, pre-programados, 
outros tipos de sons, portanto nao 
sejam muito "ngidos" nessa con
ferencia final ... ). 

FlG. 6 - AMPLIANDO AS 
POSSIBILIDADES DE CO
MANDO DO "MOGESC .. 
Conforme mencionado no infcio, 
o MOGESC I!! um projeto "em 
aberto", quanta a forma de 
acionamento dos comandos, fi
cando por conta do montador a 
escolha do m6todo ( que depen
dera, tambem, da propria apli
C8.9Ao final "imaginada" ... ). 
Temos, na figura, 3 sugestoes 
b~icas, praticas e faceis: 

PUSH-BUTTON 
N.A FOGESC@ © r= MOGESC 

8 CONTATOS OUPLOS 
OE TOQUE 

Fig.6 
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- 6--A - Comando por push-button 
individuais. Na configurm;ao 
mostrada, cada som i individual
mente acionado pelo "seu" pn
lh-button respectivo e apenas se 
manifesta quando tal botlio ~ pre
mido. 

- 6-B - Comando «multiplexado", 
por chave rotativa e push-button. 
Podem ser "econom.izados" 7 pu
sh-buttons e "um monte" de fios, 
usando-se o sistema ilustrado. No 
caso, a selClrao do som a ser obti
do ~ feita pela chave rotativa ( 1 
polo x 8 posiQoes) e, em seguida, 
o comando t'; acionado pela 
presslio sobre o dnico push-but
ton. 

- 6-C - Comando por "toque". A 
grnnde sensibilidade das entrJ.das 
de comando pennite que os pu
sh-buttotu. sejam, simplesmente, 
substitufdos por contatos de "to
que" (podem ser duas "cab~as" 
de pard.fusos, por exemplo ••. ) 
acionados com um .. encostar de 
de.do". 0 Hobbysta mais "vivo" 
nao enoontmrl:1 nenhuma dificul
dade em "casar" as ideias 6-B e 
6-C, num comando multiplexado 
por toque, se assim o desejar ... 

- FIG. 7 - OP(;OES PURAMENTE 
ELETRONICAS PARA OS CO
MANDOS - Al6m dos comandos 
"diret9s" (fig. 6) o MOGESC 
aceita tamMm controles puramen
te eletr{jnicos para o acionamento 

· de sons. Atraves de circuitos es
pecialmente projetados, o 
Hohbysta mais avan~ado podera 
realizar interessantfssimas expe
rimenta~oes a respeito. .. E s6 

lembrar que "positivando" res
pectiva entrada de comando (Cl a 
C8, nas figs. anteriores ..• ), ou se
ja: ligando-a ao positivo ( +C) do 
controle (ou mesmo ao positivo 
da alimenta~ao geral, 6 a 9V), o 
som sera acionado! Algumas su
gestoes interessantes: 

- 7-A - Com o circuito de controle 
mostrado, os sons do MOGESC 
surgirao em sequencia automatica 
(cerca de I segundo cada), ouvin
do-se os 8 sons, um JX>r um, ao 
fim do que o sistema dii uma pau
sa de 2 segundos, recomeQando 
sozinho' a sequ~ncia ! V ariagoes 
fifueis no tempo de cada som e na 
pr6pria velocidade da sequencia 
podem ser obtidas pela modifi
cagao do calor original do capaci
tor de lOu (entre pinos 2-6 do 555 
e linha do negativo da alimen
~ao ). Notem que os requisitos 
de alimenta~ao do m6dulo sao 
idfoticos aos do pr6prio MO
GESC, permitindo assim a ener
gizai;ao "compartilhada", sem 
problem.as... Isso quer dizer que 
as mesmas pilhas ou fonte usadas 
na alimenta9ao do MOGESC, po
dem alimentar o circuito de con
trole. 

la sua mudam;a... A compatibili
dade de alimen~ao com o pr6-
prio MOGESC (assim como na 
ideia mostrada em 7-A) 6 total. 

••••• 
Enfim, o MOGESC fomia um 

conjunto completo, porem "em 
aberto", flexfvel, aceitando "wn 
monte" de experimenta~oes, apli
ca<;6es, comandos, adapta<;oes, etc •• 
desde que respeitados os parfune
tros ja expostos, nas CARAC
TERISTICAS e no decorrer da pre
sente mat6ria .•• 

0 grande realismo dos sons 
emitidos, tributados ~ perfei~ao 
com que foram pre-programados os 
chips destinados aos chaveirinhos 
.. furtados" em seu "miolo", permi
te aplica<;6es fantasticas em grande 
mimero de utilizai;oes, cabendo ao 
Leitor/Hobbysta colocar a sua in
ventividade em m;ao para descobrir 
"mil e uma" outras maneiras, al6m 
das aqui sugeridas ... 

Aos mais avan~dos, lembra
mos que com pequenas modifi
ca~oes na disposi~ao dos contatos 
(e nas respectivas adap~oes ••• ), 
mesmo placas/chips de outros mo
delos de "chaveirinho" sonoros ou 
musicais, tamMm poderiio ser fa
cilmente acoplados ao m6dulo de 
"apoio" ... 

••••• 

- 7-B Com esse circuito de co
mando/controle, apenas um som 
se manifesta, at6 que o push-but
ton dnico (PB) seja premido, 
quando entao o som muda, auto-

maticamente, para o "proximo" ------:::::;::;";:iG;j;El 
da lista! No fundo o arranjo 7-B e _ NlJNOAll LlGO'E 
uma varia~ao eletr{jnica da ideia p,\&A ~Ott) z~'.1037 
6-B. No caso, o push-button nao \ 
e diretamente "responsiivel" pela 
manifesta9iio do som, mas sim pe-
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SENSOR DE POTENCIA POR TOQUE/APROXIMAGiO 
UMA "CHAVE DE TOQUE/APROXIMACAO" SENSIVEL, DE AJUSTE 
FACiLIMO (UM UNICO TRN-POT, E NADA MAIS.,.), ESTAVEL, NAO 
SUJEITA A INTERFERENCIAS, FUNCIONANDO TOTALMENTE POR 
PRINCiPIOS CAPACITIVOS (0 QUE FACILITA A ENERGIZA(;AO POR 
PILHAS OU 6ATERIA, SE ASSIM FOR DESEJADO ... ) E • PRINCIPAL
MENTE • NAo U11U2ANDO BOBINAS ESPECIAi$ OU QUE DEVES
SEM SER CONSTRUfDAS PELO MONTADOR! E NAO FICAM POR Af 
AS VANTAGENS: 0 CIRCUITO E TOTALMENTE TRANSISTORIZADO, 
SEM INTEGRADOS ("MODERANDO" 0 CUSTO FINAL..), DEMANDA 
BAIX[SSIMA ENERGIA PARA SEU FUNCIONAMENTO (12V CC SOB 
100mA MAXIMOS) E MOSTRA EXCELENTE POTl!:NCIA DE CHAVEA· 
MENTO FINAL • POR RELE • CAPAZ DE COMANDAR CARGAS EM CC 
OU CA DE ATE 10A OU ATE MAIS DE 1000WI IDEAL PARA ALARMES 
DOMESTICOS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU AUTOMOTIVOS, SU
PER•VERSATIL, SENSIBILIDADE AJUSTAVEL PARA AMPLA GAMA 
DE TAMANHOS DA SUPERFICIE (METALICA) SENSORA, TAMANHO 
PEQ~ENO, FACIL INStALAGA.O, ADAPTACAO A CONDl(;OES ES
F'ECIFICAS E UTILIZACAO! 

- 0 PROJEl'O - Inteauptores 
sensfveis ao toque OU a aproxi
mru;iio (de preferencia acionavel 
pelos dois ~todos •.• ) sao sempre 
projetos altamente esperados pe
los Leitores/Hobbystas, princi
palmente OS mais avam;ados, ja 
que as utilizru;oes praticas de tais 
circuitos sao muitas, principal
mente nas meas de seguran~ (a
larrnes variados ... ), mas tamMm 
aplicaveis em publicidade, vitri
nes, sensoreamento de passagem 
ou presen~a para finalidades di
versas, etc. APE tern, ao longo 
desses quase 4 anos, mostrado va
rios projetos do genero, alguns 
especfficos, alguns gen6ricos, 
porem todos plenamente funcio
nais e de elevada aplicabilidade ••. 
Ocorrem, porem, alguns "proble
minhas" (quase) ineviaiveis, em 
circuitos desse tipo, configurados 
numa s6rie de pequenas "incon
veniencias" que podem obstar ou 
"atrapalhar" a sua utili~ao em 
alguns casos: 

- A Potencia final de chaveamento 
pode nao ser suficiente para as 
necessidades ou intenc;6es ... 

- 0 ajuste de sensibilidade ou 
"ponto" do funcionamento 6 
complexo, envolvendo mais de 
um potenciometro ou capacitor 
variavel (trimmer), e sendo, ge
ralmente, um tan to crftico ... 

- A constrm;ao envolve, geralmen
te, componentes de diffcil ob
tenc,:ao, como bobinas ou sensores 
especiais, caros e rams •.. Even
tualmente, bobinas devem ser 
confeccionadas pefo m::mtador 
(coisa que a maioria dos Hobbys
tas "detesta" ... ), com todas as 
possibilidades "negativas" que 
isso envolve ... 

- Os circuitos siio, geralmente, 
pouco esaiveis, sujeitos a inter
ferencias de diversas fontes ... 

- Alguns circuitos do genero, 86 
podem ser alimentados por pilhas 
ou baterias, outros apeoas podem 
ser energizados a partir da C.A. 
local ( ou diretamente ou via fon
te ... ). 

- O tamanho (area) da superf{cie ou 
do objeto sensor, geralmente, nao 
pode ser nem muito pequeno, nem 
muito grande (sob pena de se tor
nar extremamente diffcil e crftico 
o ajuste do requerido ponto de 
sensibilidade ... ). 
Entitn, siio vmos os "problemi
nhas" inerentes a montagens/pro
jetos do genero ... Ao realizarmos 
o desenvolvimento do SPOtA 
(SENSOR DE PO'IENCIA POR 
TOQUEIAPROXIMA(,;AO), pro
curamos insistentemente solucio
nar todos esses naturais "galhos" 
de circuitos do genero e acredita
mos - sinceramente - te-lo conse
guido ! Um dnico e simples ajuste 
de sensibilidade e "ponto", via 
trim-pot, pode adequar o SPOT A 
ao uso com sensores (superffcies 
ou objetos meWicos) de diversos 
tamanhos, sem que com isso o sis-

. tema fique insaivel ... Funcionan
do por processo capacitivo, de 
"absorc;ao", o circuito niio requer 
a "presenc;a" de ru{do eMtrico 
proveniente de rede C.A. local, o 
que libera o seu uso mesmo em 
aplica96es vinculadas a baterias 
ou mesmo pilhas, uso automotivo, 
etc. A safda de aplic~iio, por 
rele, pennite o controle de cargas 
as mais diversas, em boa Poten
cia, ampliando bastante o univer
so aplicativo do dispositivo. A fi
xac;ao da Tensiio de alimentac;ao 
em 12 VCC (sob moderad{ssimos 
lOOmA ••• ) universaliza bastante 
as 0N<5es de energizac;ao (bateria, 
pilhas, fontes ligadas a CA local, 
etc.). 

- FIG. 1 - 0 CJRCUITO - 0 dia
grama esquematico do SPOT A 
mostra nitidamente a extrema 
simplicidade do circuito, total-
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mente baseado em trans{stores, 
sem Integrados especiais, raros e 
caros... 0 primeiro ( esquerda, no 
esquema. .. ) trans(stor, UM 
BC549C, oscila em ananjo Col
pitts, sob Frequancia basicamente 
determinada pelos dois capacito
res de 470p e peJo indutor. um 
mero micro-<::hoque de RF, com
prado pronto (muito pequeno), de 
470uH (com isso o Lei
tor/Hobbysta "foge" da con
feci;ao, "chata" e cntica, de uma 
bobina espec(fica. .. ). 0 ponto 
exato de oscil~o pode ser ajus
tado, em ampla faixa, atrav6s do 
resistor de emissor desse trans(s
tor, configurado no trim-pot de 
SENSIBILIDADE (4K7), desa
coplado pelo capacitor de 1 OOn ... 
Atrav6s do dito trim-pot, o bloco 
pode ser levado facilmente ao 
"limiar" da oscil~ sob as mais 
diversas condi¢es de sensorea
mento... os sinais oscilat6rios 
gerados nesse mc:Sdulo inicial, sao 
recolhidos no coletor do BC549C 
("carregado" pelo resistor de 
2K7) e aplicados diret.amente A 
base de um segundo BC549C que 
amplifica os sinais, entregando-os 
(atrav6s do seu resistor de carga 
de emissor, 3K3 ... ) a uma rede re
tificadora formada por dois dio
dos 1N4148, dispostos entre o 
capacitor de acoplamento (10n) e 
uma rede RC simples, detemrina
da por resistor de 22K e capacitor 
de lOOn ••• Dcssa forma, na pre
sen,;a do sinal oscilat6rio, finne e 
estAvel, o dito capacitor de 100n 
se man~ devidamente "canega
do", mostrando no seu terminal 
"'superior", mn n{vel de Tensio 
est4vel, suficiente para manter o 

terceiro trans{stor (BC548) "liga
do" (atravfs do resistor de base, 
no valor de 22K ... ). Estando esse 
terceiro trans{stor "ligado''. sua 
Tensao de coletm (atrav6s do re
sistor de carga, de 4K7 ... ) se 
manterl:\ baixCssima, retendo em 
condii;ao de "corte" o dltimo 
trans!stor (tamb6m um BC548), 
atravfs do LED indicador que 
acopla o coletor do 32 trans{stor ~ 
base do 4'?. .. Voltemos, agora, ao 
"com~o" do circuito: a ru:-ea, su
perffcie ou objetos metl:\lico, usa
do como sensor, encontra-se liga
do ?t. base do trans{stor oscilador 
via capacitor de acoplamento de 
1 n. de modo que, se alguma pes
soa tocar o dito sensor, a carga 
capacitiva instalada pelo proprio 
corpo da citada pessoa inibira o 
funcionamento do dito oscilador 
(desde que o bloco tenha sido 
pre-ajustado no limiar da osci-
1~. via trim-pot de SENSIBI
LIDADB ... ). Notem que o toque 
real e f{sico sobre o sensor, ape
nas sera ne.cesskio se a dita su
perffcie ou ponto for 1D11ito pe
quena (uma "~a" de parafu
so, um pedacinho de fio, etc.), 
uma vez que, se a ru-ea do sensor 
for relativamente grande (uma 
placa ou objeto metl:\licos), bas
tard a ~ da pessoa ( ou 
da sua mao ... ) para que seu fen6-
meno capacitivo de ab~o e 
inibi~io ocorra! Configurado o 
bloqueio da oscil~ao, deixara de 
existir sinal amplificado no emia
aor do segundo transfstor, com o 
que a rede retificadora niio mais 
provera o capacitor de 100n (em 
paralelo com o resistor de 22K) 
com a requerida Tensiio de car-

ga... Assim, em brev{ssimo tem
po, o terceiro transistor ucortara". 
Com isso, seu colctor mostranl 
suficiente Tensio para, atra~s do -
LED indicador (que, inclusive, 
axmdc, sob a Corrente agora for
necida via resistor de co1etor do 
dito terceiro trans!stor - 4K7 ••• ), 
polarizar positivamente a base do 
dltimo transfstor... Este, entao1 

devidamente "ligado", energizara 
o rel6 no seu cirouito de coletor 
(sob a pro~io uanti-repique" de 
Tensio, oferecida pelo diodo 
1N4148 ••• ). Essa condiQiio persis
tini enqmmto permane.cer o sensor 
sob toque (ou sob aproxima~ ••• ) 
da pessoa... Quando cessar ta1 
condi~o, quase que imadiatmren
te o capacitor de 100n (t\ biaae do 
terceiro t.ransfstor ... ) novmnente 
se "carregad.", com o que o est4-
gio final de novo .. cortara", desa
tivando o re~... Obsc£Vem que1 

para uisolar" bem os dois m6du
los em que o circuito se divide, a 
alimen~ao para os primeiros 
dois trans!stores sofre um desaco
plamento e estabilizaQiio, propor
cionados pelo resistor de 1K2 e 
diodo zener de 6V8. A alimen• 
~Ao geral (12V - lOOmA) 6 de
sacoplada, "de cara", pelo ele
ttol!tico de 1 OOu, e seu valor con
diciona os parimetros do rel! uti
lizado (que deve fer uma bobina, 
obviamente, para 12 VCC, oomo 
ocorre com o cddigo indieado. .. ). 
0 LED indicador ajuda ''bubari· 
dade" no momento do ajuste (d· 
nico) do ponto de funcionamento1 

conforme veremos ma.is adiante. 
uma vez que seu "acendimento" 
monitora o estado do dmra" final. 
ou seja: do proprio rel! ... 
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LISTA DE PECAS 

• 2 -Transfstores BC549C (niio 
se recomenda equival~n
cias) 

• 2 - Transfstores BC548 ou 
equivalentes 

• I - LED, vennelho, redondo, 5 
mm, born rendimento lmni
noso 

• 1 - Diodo zener para 6V8 x 
l/2W 

• 3 - Diodos 1 N4 l 48 ou equiva
lentes 

• I - Micro-choque de RF, de 
470uH 

• 1 - Rele tipo G 1RC2 (bobina 
para 12 VCC, um contato 
reversfvel para lOA) 

• I - Resistor 1K2 x l/4W 
• I - Resistor 2K2 X l/4W 
• I - Resistor 2K7 x l/4W 
• 1 - Resistor 3K3 x l/4W 
• I - Resistor 4K7 x l/4W 
• 1 - Resistor 22K x l/4W 
• 2 - Resistores 56K x l/4W 
• 2 - Capacitores ( disco cerdmi

co OU plate) 470p 
• 2 - Capacitores (poliester OU 

plate) In 
• 1 - Capacitor (poliester) lOn 
• 2 - Capacitores (poliester) 

100n 
• I - Capacitor (eletrolftico) 

IOOu x 16V 
• 1 - Trim-pot (vertical) 4K7 
• 1 - Placa de Circuito Impresso, 

especffica para a montagem 
(10,1 x 3,0 cm.) 

• - Fio e solda para as liga9oes 

OPCIONAIS DIVERSOS 

• - Conetores tipo "Sindal" 
para a<; liga,;;oes de alimen
tru;iio, safda, sensor, etc. 

-HG. 2 - LAY our DO CIR
cunu IMPRESSO - Apesar de 
pouco crftica ( em termos de sen
sibilidade e ajustes ... ) uma mon
tagem que envolva circuitos osci
ladores niio se presta ~ implemen
tru;iio em outro sistema que niio o 
de Circuito lmpresso (quern qui
ser tentar a realiza9iio sobre ponte 
de terminais, pode, mas nada ga
rantimos ..• ). Alem disso, o pr6-
prio lay out deve ter sido cuida
dosamente elaborado e testado 

Fig.2 

(como o foi, o do SPOTA ... ), vi
sando prevenir instabilidades, 
sensibilidades e interferencias ex
temamente geradas, etc. A fig. 2 
mostra o diagrama de ilhas e pis
tas cobreadas da placa, numa con
figura,;;ao bastante compacta, na 
forma final de uma 0 tira" de fl1cil 
instala,;;ao em caixas padronizadas 
ou outros "ambientes" ou contai
nen que se mostrem praticos para 
a utiliza9ao... 0 fundamental e 
copiar com cuidado o padrao ( que 
na figura es~ em escala 1 ; 1, ta
manho natuml, portanto ... ), usan
do tinta ou decalques ltcido-resis
tentes ... Depois deve ser executa-

, da a corrosao, fumc;ao e limpesa, 
seguidas da furai;ao, tudo "nos 
conformes" das boas normas de 
confecc;ao ( em APE j~ foram 
abordados os aspectos praticos da 
confec,;;ao de Impressos - consul
tern os exemplares da Cole~ao ... ). 

- FIG. 3 - CHA.PF.ADO DA 
MONTAGEM - Chamamos de 
"chapeado" (um termo herdado 
do tempo "da valvula" ••• ) 11 vista 
real dos componentes ja interliga
dos para .. formar" o circuito ... 
No caso, temos a placa vista pelo 
seu lado nao cobreado, todas as 
pe,;;as devidamente posicionadas, 
identificadas pelos seus c6digos, 
valores, polaridades e mesmo cer
tos detalhes estilizados de "a
pa:rencia", sempre indicados ou 
mencionados no sentido de pre
venir erros, inversoes ou "tro-

cas" ... Os pontos que requerem 
maior atem;:ao: (uma consulta las 
INSTRUCOES GE.RAIS PARA 
AS MONTAGENS, e ao TA
BELA.O APE, ajudani muito aos 
principiantes ... ). 

- Posii;:ao dos 4 transfstores, sempre 
referenciada pelos lados "chatos" 
das pe9as... Cuidado para nao 
trocar as posi~oes quanto aos co
digos (BC549C e BC548) ••• 

- Posi~io de todos os diodos (in
clusive o zeoct), refenmciada 
sempre pela extremidade nwcada 
(correspondente ao attodo ... ). 

- Polaridade do capacitor eletrol{d
co (indicada clammente no cha
peado ). 

- Y alores dos resistores e capacito
res, em fum;ao etas posi~s que 
ocupam na placa ( qualguer in
versao podeni "arntinar" o fun
cionamento do SPOTA). 

- 0 rele (G 1RC2) tamb6m tern po
si~ao unica e certa para inser<;ao e 
liga<;ao i\ placa, conrudo, a pr6-
pria disposi~o dos seus termi
nais, em confronto com o respec
tivo lay out dos furos da placa, 
inibir' qualquer tentativa de "co
locar errado" o componente ... 
Nao esquecer que os terminais do 
rele slio um tanto "taludos", exi
gindo um calibre compat(vel nos 
furos da placa ( quern optar pela 
aquisi9ao do conjunto completn 
de componentes/placa, na forma 
de KIT ver am1ncio por a{ ... -

talvez tenha que adaptar a fu-
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12v-lOOmA 

+ 

SPOTA 

LADO DOS 
COMPONENTES 

TOQUE/ T AK 
APAOXIM~AO f ______ ,_,. 

~------------~i u 
(METAL) LED 

rac;iio, alargando-a um pouco de 
modo a faeilitar a insen;ao do dito 
rel~ ... ). 

- 0 him-pot, peJo calibre dos seus 
terminais, talvez tamMm exija urn 
eerto "alargamento" nos respecti
vos furos da placa. para conforta
vel insergao... Observern que as 
pr6prias ''ilhas" da face cobreada 
(fig. 2), destinada.s ao rele e ao 
trim-pot, sao um pouco mais "ta
ludas", de modo a pennitir um 
eventual e necess.uio "alargamen
to,, dos furos centrais, de maneira 
a compatibilizar com as di
mensoes dos tenninais dos citados 
componentes ... 
Terminadas as soldagens, . urna 
conferencia final, rigorosa, deve 
ser feita, restando entao cortar as 
sabras ou excessos de terrninais, 
pelo lado cobreado. Aos novatos, 
lembrnmos que o lado da placa 
mostrado no "chapeado" e sem
pre o oposto ao cobreado, ou seja: 
a face sem coble (onde, nas pla
cas fornecidas com os KITs, exis
te a demarcao:;ao em silk...screen, 
id~ntica a vista na fig. 3 ... ). En
fim: as ~as e componentes sao 
sempre colocadas pelo lado niio 
cobreado da placa ..• (Parece ele
mentar, mas muito principiante ji 
"darn;ou" nisso, colocando as pe
c;;as pelo lado das pistas e ilhas 
cobreadas ... ). 

Fig.4 

pontos: 

- Polaridade da alimentac;;ao. Re
comenda-se adotar o .. velho" e 
universal codigo de cores, usando 
fio vermelho para o positivo e fio 
preto para o negativo. 

- Correta identificac;;iio dos termi
nais do LED em func;;iio dos seus 
pontos de ligac;;iio A placa. Obser
vem que o terminal de catodo do 
dito cujo (K) 6 sempre aquele que 
sai da ~a pr6ximo a urn peque
no chanfro existente em sua ba
se .•• Alem disso, o citado terminal 
de catodo (K) do LED costuma 
ser sempre a "pema" mais curta ... 
Perfeita codificac;;ao dos terminais 
de Sa(da para utiliza9ao, corres
pondente aos pontos/contatos 
NF/CINA do rele (e que podem, 
para boa estetica e praficidade, 
serem ligados via uma trinca de 
conetores parafusliveis tipo "Sin
dal", como ilustra a figura ... ). 

- Nao convem que a ligac;;iio ao 
sensor (superffcie, objeto ou pon-

AO 

to metalico senslvel ao toque de 
aproxima9ao •.. ) seja feita com ca
bagem muito longa... Se isso for 
inevitavel, contudo, deve ser ob
servada a seguinte condi9ao: usar 
cabo shieldado (blindado), tipo 
mono, deixando-se a malha ( ou 
Jigac;ao de "terra") sem conexiio, 
na extremidade correspondente ao 
proprio sensor, e - na ponta cor
respondente A ligac;ao A placa, co
netando-se a dita malha a linha do 
negativo da alimenta~o ( aquela 
trilha longa, paralela a borda infe
rior da placa, na fig. 2 ••• ). 

- FIG. 5 - 0 SENSOR - Ji foi ex
plicado, mas vamos rea:firrnar: se 
o ponto sensor ( sempre metalico) 
for pequeno (ate uma "ca~a" 
de alfinete funcionara ... ), e exigi
do o toque ffsico mesmo, para que 
o circuito possa reagir (5-A). Ji 
as ru-eas ou superf{cies metalicas 
maiores (5-B) reagirao a simples 
aproximac;;ao (sem o toque ffsico). 
Lembramos que o fato do sensor, 
em s(, ter que ser met1llico, niio 
invalida certos tipos de adap
tac;;oes ou instalac;oes, na prote~o 
direta de coisas ou superf(cies nao 
metalicas ... Vejamos o exemplo 
da fig. 5-C: no caso, para detetar 
a aproxi.Inac;ao ou toque de uma 
pessoa sobre uma placa de vidro 
(ianela, porta, etc.), basta aplicar, 
"por tr'8" da dita superffcie, uma 
es¢cie de "grade" ou "zigue-za
gue" formado por fio de cobre 
esmaltado bem fininho (n2 30 ou 
maior ••• ). Um espa9amento entre 
10 e 15 cm. (entre as "trilhas" do 
"zigue-zague" .•• ) devera dar hons 

0~ 
C=n ~ 

VIORO 
- FIG. 4 - CONEXOES EXl'ER

NAS A PLACA - Ainda vista pe
lo lado niio cobreado (s6 que ago
ra, sem o detalhamento das pec;;as 
sobre a placa, uma vez que o as
sunto 6 outro ... ) a placa traz, na 
figura, as conexoes extemas, de
talhadas ... Atem;ao aos seguintes 

PONTO ~---'-7"...._ 
"T" "GRADE" OU "ZIGUE·ZAGUE" 

DE FIO BEM FINOl:30-321 

Fig.5 
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resultados .•• 

••••• 
OAJUSTE 

Gra9as h extrema simplifi
~iio e a boa estabilidade do cir
cuito, o ajuste de sensibilidade niio 
e dif(cil... Vejamos seus passos 
principais: 

- Depois de tudo ligadinho, circuito 
alimentado ( 12 VCC, provenien
tes de · bateria, pilhas ou fonte li
gada l\ CA ••. ), o sensor deve ser 
ligado, qualquer que seja a esco-
lha (entre as sugestoes da fig. 5, 
ou outras ... ). 

- Inicialmente, o trim-pot de SEN
SIBILIDADE deve ser levado ao 
extremo que, seguramente, oca
sione o acendimento finne e n(ti
do do LED indicador (nem sem-

0 

pre pode ser ouvido o "clique" 
do rele, dal a incorpora9ao do 
LED, para facilitar o monitora
mente ..• ). 

- Em seguida, gira-se (hem lenta
mente ... ) o dito trim-pot, em sen
tido contnm.o, parando o ajuste 
exatamente no ponto em que o 
LED se apaga ••• Essa sera sempre 
a posi9ao de m4xima sensibilida
de para o tal ajuste... Eventual
mente, em algumas aplica9oes es
peclficas, sera conveniente ate
nuar um pouco a sensibilidade ..• 
Nesse caso, basta "prosseguir" 
um tiquinho no giro do knob do 
trim-pot, ap6s o ponto em que se 
obteve o "apagamento" do LED 
indicador ... 

- Experimentar, sempre, durante os 
ajustes, a sensibilidade real do 
sistema, tocando o sensor, ou 
aprmtimando bem a miio (depen
dendo da area/superf(cie, confor-

+cr----<1------------<+ 

+ CARGA 
12 vcc 

0 FONTE 1----+--r.::7=> 
l 2 vcc ~~-:-'"""-= 

(t) 8 

+~~ 

FONTE OE 

ENERGIA 
P/ A CARGA 

CARGA 
1--------1!C.C.IC.A.) 

0 

C.A. 

0 

12V 
cc 

CARGA 
C.A. 

Fig.6 

me explicado no texto referente h 
fig. 5 ••• ). 

- Em qualquer caso, gra9as h 
atu39ao bastante efetiva e propor
cional do trim-pot, sera sempre 
poss(vel obter uma posi9ao ideal 
de sensibilidade, em fun9ao da 
distancia e do tamanho do sen-
sor ••• 

••••• 
- FIG. 6 - COMO Ul1LIZAR A 

SAIDA IX> SPOTA - A placa do 
SPOT A mostra, como plenamente 
dispon(veis, todos os tres contatos 
de utiliza9ao do rele (C-NF-NA). 
Tendo em conta que o contato 
neutro ou comum (C), estd nor
malmente "ligado" ao contato 
NF, altemando a conexao para o 
contato NA apenas quando ocorre 
a energiza~ao do rele ( durante o 
toque ou aproxima<;iio ao sen
sor ... ), nao ~ diflcil imaginar um 
born aproveitamento das opi;oes 
de salda do circuito ... Vejamos 
alguns exemplos: 

- 6-A - Se a carga a ser controlada 
puder trabalhar sob 12 VCC, as 
liga\f6es poderao ser feitas con
fonne indica o diagrnma ( dispo
si\faO ideal para mm automoti
vo ... ). Lembr.rr (no caso de ali
mentar o conjunto com fonte ... ) 
que a capacidade de Corrente da 
fonte devera corresponder i'l soma 
das necessidades da pr6pria carga 
com as do circuito (mlseros 100 
mA ..• ). No caso do exemplo, a 
carga ser:1 LIGADA DURANTE 
0 TOQUE OU APROXI
MA<;Ao. Simplesmente inverten
do-se a ligru;ao da carga, do con
tato NA para o NF, teremos fun
cionamento inverso. com a carga 
sendo DESLIGADA DURANTE 
0 TOQUE OU APROXI
MA(;AO ... 

- 6-B - Se a carga a ser controlada 
precisar de energia CA 
(1101220V) para funcionar, a dis
posii;;ao mostrada deveni ser utili
zada. Sera · necessdria a interve
niencia de um.a pequena fonte ca
paz de "dar" os I 2 VCC requeri
dos pelo circuito do SPOT A (uma 
bostinha de um "eliminador de pi
lhas", com capacidade de 250mA, 
ser~ ma.is do que suficiente ... ). 
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SENSOR 
IIIETALICO 

Fig.7 

Not.em que (como ocorreu no 
exemplo anterior), a carga sen1 
UGADA DURANTE O ACIO
NAMENTO DO SENSOR ... Se 
for desejado um funcionamento 
inverso (carga DESLIGADA 
DURANTE O TOQUE OU 
APROXIMA<;AO ... ) bastam iri
verter as conexoes, levando o fio 
ligado originalmente a safda NA 
para o ponto NF ... 

- 6-C - Exemplificando com mais 
detalhes o funcionamento de uma 
carga no estilo .. DESLIGAR 
DURANTE O TOQUE OU 
APROXIMA<;AO" (seja sob CC, 
seja sob CA ... ), as liga¢es - no 
caso - devem ser feitas conforme 
indica a figura (usando-se, no 
controle da energia a carga, as 
safdas C e NF do SPOT A •.. ). 

- FIG. 7 -ALGUMAS SU
GE.STOE.S PRATICAS - Sao 
muitas as possibilidades aplicati
vas do SPOTA, e o Lei
tor/Hobbysta devera por os 
"neuronios,. para funcionar, bus
cando utilizru;6es realmente prati
cas, validas e vantajosas ... Na fi
gura, temos dois diagramas/e
xemplos bastante praticos: 

- 7-A - Num maquinario (de serra
ria ... ) de serra circular, de mesa, 
se o sensor do SPOT A for ligado 

C.A. 

a uma pequena superffcie mea1.li
ca, disposta sobre o tempo de tra
balho, proximo it lamina circular 
da serra, porem um pouco "an
tes,. desta, cada vez que o opera
dor aproximar indevidamente a 
sua mao da perigosa lamina gi
ratdria, o circuito desligara, au
tomaticamente, o motor que acio- · 
na a serra, prevenindo acidentes 
muito !rerios! A id~ia basica pode 
ser facilmente adaptada a muitos 
outros maquinarios potencialmen
te perigosos, sempre na defesa de 
um operador menos atento ..• 

- 7-B - Se a liga<;ao do sensor for 
feita a ma~ta mea1.lica incorpo
rada a uma porta de madeira, o 
circuito podera ser usado para, 
automaticamente, ligar uma lam
pada instalada sabre a dita porta, 
sempre que alguem segurar (ou 
simplesmente aproximar muito a 
miio ••• ) a citada ma<;aneta! Um 
excelente dispositivo de seguran
<;a e conforto, ja que tanto "es
pantara" intrusos mal intenciona
dos, quanto iluminara o local para 
o proprietario ou pessoa autoriza
da, facilitando a inser<;ao da cha
ve na fechadura em horas notur
nas (ou quando o dito cujo chegar 
em casa bebado, e ficar "ca~an
do" o buraco da "fechadura", 
Voces sabem ... ). 

CONSIDERACOES FINAi$ 

0 SPOT A foi testado em La
boratdrio, sob indmeras condi~oes, 
tendo apresentado desempenho al
tamente satisfat6rio, mesmo utili
zando como sensores superffcies 
mea1.licas relativamente grandes ... 
IEntretanto, massas muito amplas 
(como toda a lataria de um carro, 
por exemplo ... ) podem ser .. dema. 
siadas" para a gama de sensibilida
de do circuito ( que, no caso, nao 
poderia ser ajustado conveniente
mente •.• ). Quern quiser insistir em 
experiencias nesse sentido, devera 
tentar reduzir substancialmente o 
acoplamento entre o sensor e o cir
cuito •.• 

Uma maneira pratica de se 
promover tal redu~iio, ~ simples
mente "baixando" experimental
mente o valor do capacitor original 
de In, em !rerie com a linha de li
ga~iio do sensor ... Valores tao bai
xos quanto alguns picofarads po
deriio ser tentados, no caso ... 

do 
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BRINDE 
DE CAPA 

A Pt.AQUJNHA. DE CIRCI.ITO ...-.-0, PRONTA, PARA voe@ 
MO,.rAR SEM COMPUCACDES O UTILISSIMO Al.ARIIE UNIVERSAL 
.... IMX, .OFEAECIDA PELA pPg. IRA ESCOLA POR CORRES

.... ~HOifCCIA DO BRASIL, PIONEIRA NO ENSINO A DISTANCIA: 0 
lt«!tl'ITUTOMONITOR! 

ALARME UNIVERSAL MINI· MAX 
A QUAUFICACAO "MINI-MAX" PARA A PRESENTE MONTAGEM 
JUSTIACA-SE FACILMENTE: E UM CIRCUITO ■NIMO (EM TAMANHO, 
CUSTO E COMPLEXIDADE ... ) MAS DO QUAL SE OBTEM O IIAXIMO 
(EM EFICll'ENCIA, CONFIABILIDADE E VALIDAOE APLICATIVA ... )I 
DESTINADO BASICAMENTE A PROTECAO ANTI-ROUBO PARA VE(
CULOS (MOTO, CARRO, CAMINHAO ... ), FUNCIONA SOB SENSO
REAMENTO DE "BALANCO" OU VIBRACAO (INEVITAVELMENTE IM
POSTOS AO VE(CULO, ASSIM QUE ALGUEM ABRE UMA PORTA OU 
TENTA "MONTAR" EM UMA MOTOCICLETA ... ). UMA VEZ "DISPARA· 
DO", DURANTE APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS (MESMO QUE 
TENHA CESSADO O "EST(MULO" OU O MOVIMENTO/BALANCO QUE 
DESFECHOU O PROCESSO ... ) CHAVEARA ALTERNADAMENTE UM 
REL@, A RAZAO DE 2 Hz (DOIS CICLOS POR SEGUNDO). TERMINA
DA A TEMPORIZACAO AUTOMATICA, TUDO RETORNARA A CON• 
DICAO DE STAND BY, COM O CIRCUITO SE "RE-ARMANDO" 
TAMBl!M AUTOMATICAMENTE, FICANDO PRONTO PARA NOVO 
ACIONAMENTOI SE . OS CONTATOS DO DITO RELE CONTROLA
REM (COMO E COSTUME ... ) A BUZINA DO VE(CULO, TEREMOS UM 
"BIP-BIP" INTERMITENTE, DURANTE 15 SEGUNDOS, SUFICIENTES 
PARA CHAMAR A ATENCAO, ESPANTAR O LADRAO, POREM INSU· 
FICIENTES PARA "ENCHER O SACO" DA VIZINHANCA OU ESGO· 
TAR A BATERIA (COMO ACONTECE COM MUITOS DOS ALARMES, 
POR AL). UM PROJETO NmDAMENTE "UNIVERSALIZADO", JA QUE 
ACEITA BEM DIVERSOS TIPOS DE SENSORES (TIPO N.A.), E PODE 
TRABALHAR (DEPENDENDO UNICAMENTE DA TENSAO NOMINAL 
DA BOBINA DO RELE ACOPLADO ... ) TANTO EM SISTEMAS DE 6 
VOLTS, QUANTO EM SISTEMAS DE 12 VOL TS! ALEM DAS APLI
CACOES EM MOTOS, CARROS OU CAMINHC>ES, TAMBEM PODE 
SER ADAPTADO (COM GRANDE FACILIDADE) PARA SISTEMA$ DE 
SEGURANCA OUTROS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAi$, 
ETC. ENFIM: UMA MONTAGEM "IMPERD(VEL", E CUJO TAMANHO 
FINAL (INCLUINDO PLACA, RELE, CONTATOS DE LIGACAO, ETC.) 
RESULTARA POUCA COISA MAIOR DO QUE UMA ... CAIXA DE FOS
FOROS! 

Pequeno, barato, robusto, 
· confi4vel e ... universal! Assim 6 o 
AUMM (ALARME UNIVERSAL 
MINI-MAX). A fig. 1 traz o dia
grama esquem4tico do circuito, em 
toda a sua estonteante simplicidade: 
um lntegrado (barato e .. manja
do" ••• ) 555 centraliz,a todas as 
~. atrav6s de um inteligente 
aproveitamento dos seus pinos de 
controle ... 

Basicamente, o circuito esul 
estruturado em AST A VEL ( oscila-

dor), destinado a trabalhar sob bai
xa Frequencia (cerca de 2 Hz, OU 

dois ciclos completos a cada se
gundo ), esta determinada pelos re
sistores de lOK e 68K, mais o ca
pacitor de 4u7 ... 0 AST A VEL 
porem, nao "roda livre", jli que pa
ra poder funcionar, o pino 4 do 555 
tern que estar devidamente '"positi
vado" ... 

Em si~ao de .. espera ., , 0 

dito pino 4 de controle encontra-se 
"negativado", via resistor de 

100K, com o que (mesmo com o 
circuito alimentado), a oscil~ao fl
ea inibida. Nessa condi~ao de stand 
by, o pino 3 de safda do 555 per
manece em n!vel de Tensiio "alto" 
(praticamente i$ntico ao da pro
pria Tensiio de alimen~!o do cir
cuito ... ) e assim um rele cuja bobi
na esteja conetada entre os pontos 
"R" e '"+" ficani desligado (o 
diodo IN4001 em "anti-paralelo" 
com os contatos destinados A dita 
bobina do rel!, serve para proteger 
o 555 contra '"chutes" de Tem.ao 
gerados pelo chaveamento da ener
gia na tal bobina ... ). 

Observart agora, que ao pino 
4 de controle, tambem temos a co
nexiio de um capacitor de bom va
lor (47u)t .. paralelado" ao resistor 
de pre-polariZ8!tiio ( 1 OOK). Se, ain
da que por breve instante, o ponto 
.. S" (diretamente ligado ao tal pino 
4) for "positivado" (devido a um 
fechamento momentAneo do sensor 
de balan~. ou outro sensor N.A. 
acoplado na posi~o ••• ), ocoaera a 
imediata carga do capacitor de 47u, 
com o gue o pino de controle pas
sarn a "ver.. um n!vel de Tensao 
positivo suficiente para autorizar o 
funcionrunento do ASTA VEL! A 
oscil~o. entao, tern in!cio, com o 
rele chaveando cerca de duas vezes 
por segundo ... 

Decorridos cerca de 15 se
gundos, o capacitor de 47u tern 
"perdido" boa parte da sua carga, 
atrav6s do resistor de IO0K, com o 
que a Tensio no pino 4 caira a nf. 
vel insuficiente para sustentar a 
"autoriza,9ao" .•. Entio o AST A
VEL se .. aquieta", pAra a oscil~ao 
e o pino 3 de safda retoma fl con
dic;:Ao finne "alta" (o rel~ desliga e 
tam~m fica '"quietinho" ••• ). 

Notem os seguintes pontos: se 
por acaso o estlmulo enviado pelo 
sensor ("positiva\jio" do pino 
4) niio cessar, a oscila~o simples
mente permanecera ativa (o que ~ 
uma condi~o ideal, para a utili-
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------0 

Fig.I 

zac;ao como aJa:rme ... ). A qualquer 
novo "sinal" mandado pelo dito 
sensor, novos 15 segundos de 
Temporizru;iio seriio .. contados" 
pam O funcionamento do ASTA
VEL 

Devido a boa faixa de 
Tensoes de trabalho aceitas pe1o 
555 (nominalmente de 5 a 15V ... ), 
simplesmente usando-se um rele 
com a conveniente Tensiio de bobi
na, 'o circuito funcionar4 - sem ne
nhuma modilicai;ao sob alimen
ta9ao de 6 OU 12 volts! Os parame
tros sao absolutamente pelfeitos pa
ra utiliza~ao em carros ou motos 
que, em 100% dos casos, tern sis
temas el,;Stricos trabaJhando sob tais 
nfveis ! Em qualquer caso, a alimen
ta9ao e desacoplada pela presen9a 
do capacitor de I OOu, que ajuda a 
prevenir interlerencias e problemas 
via linha de energiza<;ao ( embora o 
circuito seja inerentemente pouco 
sensfvel a interlerencias ou dispa
ros espurios). 

••••• 
AMONTAGEM 

0 primeiro passo da monta
gem e a plaquinha ("minusculerri
ma") do lmpresso, cujo lay out en
contra-se na fig. 2. Tudo e simples 
e restrito, constituindo uma monta
gem tfpica para principiantes, devi
do a total descomplica<;ao (inclusi
ve no pr6prio "desenho" das ilhas 
e pistas do lmpresso ... ). A plaqui
nha, seja "home made", seja obtida 
pronta, deve ser conferida ( compa-

rando-a com o desenho da fig. 2) 
de modo a pre,venir problemas de
pois dos componentes soldados ••• 
De qualquer maneira, a placa e tao 
pequena e simples (um cocozinho 
de mosca ... ) que niio deve consti
tuir obstaculo, nem financeiro, nem 
construcional, par.:1. nenhum Lei
tor/Hobbysta ... 

Obe.decer aos ''mandamen
tos" contidos nas INSTRU<;OES 
GERAIS PARA AS MONTA
GENS (encartadas sempre nas pri
meiras paginas da nossa Revista ... ) 
e uma questao dogmatica, quase 
"religiosa" ... Se descumprir as t4-
buas da Lei, VOCE DAN<;A! 
Tamhem na identifica<;iio de com
ponentes, valores, c6digos, polari
dades e termina1s, o outro encarte 
permanente de APE (TABELAO) 
mostrara sua validade, quando du
vidas surgirem... Consultem, sem 
inibi<;oes, sempre que necessario •.. 

Obtida, conferida a placa, e 
conseguidos os componentes (sao 
todos comuns e nao muito caros ... ), 
o pr6ximo passo e a colocagao das 
pegas na placa e a soldagem dos 
terminais... Para ta:nto, a figura 
2 da todo o "mapa da mina" •.. Nao 
ha o que errar bastando um pouco 
de atengiio: colocar o lntegrado na 
posigiio certa (extremidade marcada 
voltada para a posi<;iio do capacitor 
de 4u7), o diodo tamMm no senti
do correto (extremidade marcada 
virada para o lado em que est4 o 
resistor de IOK), acertar as polari
dades dos tres capacitores eletrolf
ticos (marcadas com clareza, na fi
gura) e, finalmente, nao "bagun-

gar" a insergiio dos resistores, ob
servando suas posi~oes com relagiio 
aos valores indicados (quern ainda 
for "pagao" deve consultar o CO
DIGO DE CORES, inserido no ci
tado e importante T ABELAO ••• ). 

Terminadas as soldagens dos 
componentes, inicialmente devem 
ser conferidas posigoes, valores, 
c6digos, polaridades, etc., pelo la
do nao cobreado (fig. 3). Em se
guida, virando-se a placa, pelo lado 
cobreado devem ser verificados os 
pontos de solda, se estiio todos bo
nitinhos e certinhos, sem 0 sobras" 
que podem promover "curtos" in
devidos, essas coisas... S6 entiio 
podem ser "capados" os terminais 
com alicate de corte ... As conexoes 
perifericas ( externas a placa) seriio 
abordadas mais adiante ••. 

••••• 
ORELE 

Conforme foi dito, o circuito 
do A UMM funciona indiferente
mente sob 6 ou 12V ( dependendo 
unicamente de se adequar a bobina 
do rele utilizado a real Tensiio de 
trabalho ... ). Fica, entiio, impllcito 
que (em aplica<;oes "nao automoti
vas" .•. ) tamMm sob 9 volts o cir
cuito podera funcionar, sem pro
blemas (exigindo, no caso, um rele 
com bobina para 9V .•• ). 

0 rel~ ideal para acoplamento 
ao AUMM (embora outros mode
los, de outros fabricantes, tamhem 
possam ser utilizados ••. ) e o da se
rie "G", da "Metaltex". A figura 4 

~·rt . "'~ 
INSTITU1'0 MOKITOR 

o o:~o o I 68k o +- + 
o-e::::J.o :. 0 

8
10k 

.. (;p ! ~ o+ ~ JO 

1+ Z 
0 0 ~ oe:::::J-o ~ @;,' u,o 100k g 

Fig.2 

Fig.3 
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LISTA DE PECAS 

• 1 - Circuito Integrado 555 
• 1 - Diodo 1N4001 ou equiva-

lente 
• 1 - Resistor l0K x l/4W 
• 1 - Resistor 68K x l/4W 
• 1 - Resistor 100K x l/4W 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 4u7 

x16V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 47u 

x 16V 
• 1 - Capacitor ( eletroHtico) 

l0Ou x 25V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso 

especlfica para a montagem 
(3,0 X 2,6 cm.) 

• - Fio e solda para as ligru;oes 

EXTRAS 

• 1 - Rele, com caracterlsticas 
dependendo das necessida
des e da Tensao de traba
lho (bobina para 6 OU 12 
volts, contatos para um ml
nimo de 1 0A, sao parfune
tros recomen~veis). 

• 1 - Sensor de balan~ ou vi
bra~ao (pode ser comprado 
pronto ou mesmo facilmen
te improvisado pelo monta
dor/Hobbysta VER 
TEXTO) 

• - Conetores em barra, tipo 
.. Sindal' (5 segmentos) pa
ra as ligru;oes externas. Ou
tros tipos de conetores, pa
rafus4veis ou de encaixe 
(tipo "baioneta") tamb6m 
podem ser usados, depen
dendo da aplica~ao e insta
lru;ao ... 

REL!!:S-~RIE "G" 

VOlTS COOIGO 

6• GIRCI 

9• GIF!C-9• 

12. GIRC2 

traz, no seu item A, a identificru;ao 
de pinos da dita rerie de rel8s, bem 
como uma Tabelinha dos c6digos 
de fabricante para as unidades de 6 
- 9 - 12 volts, facilitando a identifi
cru;ao quando da compra da ~a. •• 
No item B da mesma figure 4, te
mos a representru;ao simb6lica ado
tada para estilizar os rel8s nos es
quemas de circuitos... Finalmente, 
na fig. 4-C vemos a pinagem "mi
xada" com a representru;ao simb6-
lica, com a ~a sendo observada 
por baixo, correspondente aos ditos 
rel8s da rerie "G"... 0 Lei
tor/Hobbysta podera, sem o menor 
problema, utilizer rel8s de outras 
procedencias (porem de caracterls
ticas id8nticas, eletricamente falan
do .•. ), desde que procure obter da
dos seguros - principalmente quan
to a identificai;ao da pinagem, sem 
o que a "coisa" pode complicar. 

••••• 
OS SENSORES ... 

Um sensor "de balan~" ou 
"de vibra~ao" nada mais ~ do que 
um sensfvel intemiptor (geralmente 
do tipo N.A. - Nonnalmente Aber
to ... ) que "liga", ainda que por 
breve instante, ao ser submetido a 
movimento brusco, mesmo que mf
nimo. 

Na fig. 5, no item "A" temos 
o slmbolo esquematico utilizado em 
APE para estilizar o dito sensor (se 
prestarem aten~ao a iconogmfia, 
ela tern toda a l6gica ... ). Em 5-B 
mostramos a apa:rencia extema mais 
comum (sao pequenas as eventuais 
variru;oes, nos corpponentes h dis-

© REL~ "G" 
VISTO POO BAIXO 

ct:~] 
Fig.4 

0 
s{MSOLO 

ESQUEMATICO 

pos1~ao, no mercado ... ), na fonna 
de uma pequena caixa pl4stica, do
tada de tenninais extemos, geral
mente com contatos parafus4veis ... 
Finalmente, em "C", podemos ver 
o interior de um sensor de balan
~o/vibrru;ao comercial: nada ma.is 
do que uma lfunina, flexlvel e vi
bratil ( se submetida a esfor~o ou 
movimento extemamente impos
to ••• ), metdlica, que confronta um 
contato fixo. Nonnalmente, a tal 
lfunina e dotada de um ajuste 
mec!nico (via parafuso) capaz de 
aproximar ou afastar a dita cuja do 
contato fixo, de modo a, respecti
vamente aumentar ou diminuir a 
sensibilidade do conjunto... Se a 
Ul.mina for posicionada "pertlssi
mo" do contato fixo, bastara um 
leve balan~o ou uma pequena vi
brru;ao para que ocorra (ainda que 
muito brevemente ... ) o contato el6-
trico suficiente para que um circui
to eletronico .. reconh~a" o fato! 

0 Leitor/Hobbysta, natural
mente '"esperto" e inventivo (seas
sim nao o fosse, nao acompanharia 
APE, que nao ~ feita pra baba
cas ... ), nao devera encontrar difi
culdades intransponfveis na even
tual confec<;Ao de um sensor total
mente inprovisado com materiais 
comuns (uma !Amina recortada de 
uma lata, uma base fixa, alguns 
contatos feitos com parafwms c 
porcas, um "contra-peso" fuado ~ 
extremidade livre da lfunina, para 
aumentar sua sensibilidade, por 
af •.. ). 

Na verdade, o circuito do 
AUMM pode tam~m operar, efi
cientemente, com qualquer outro 
tipo de sensor, desde que com 
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fun~o el~trica N.A •• ou seja: um 
contato Nonnalmente Aberto que 
0 fecha", mesmo que brevemente, 
na circunstAncia que se deseja mo
nitorar... Enfw: arranjos com 
amp6las REED e imis, mi.cro-swit
cbes, etc., poderiio ser facilmente 
adt\ptados (principalmente em· apli
ca~s 0 nio automotivas" ••• ) . 

••••• 
CONEX6ES EXTERNAS • 

INSTALACAO BASICA 

0 diagmma da fig. 6 mostra o 
arranjo b~ico de instala~oo e das 
coneJ1.oes extemas a placa (esta vis
ta pelo lado dos componentes, nao 
cobreado ... ), incluindo jA a presen
\jA do relt e do sensor ( que ficam, 
como parece 6bvio, fora do Impres-
so ... ). 

Os pontos 0 1" indicam onde 
pode ser poskionado um interrup
tor geral para o sistema... Obvia
mente que. se a utiliza~o prevista 
for na seguran,ra de um carro ou 
moto, o dito interruptor "I" deve 
pennanecer "escondido", em ponto 
apena.s conhecido do proprietmo 
do velculo, de modo que o alarme 
possa ser confortavelmente desati
vado quando a.ssim for desejado ••. 

Na fig. 7 vemos um ammjo 
geral, de como o AUMM, rel8 e 
sensor, devem ser interligados, 
usando-se conetores tipo "Sindal" 
(para que a "coisa" fique elegante 
e pn1tica). incluindo-se as conexoes 
entre. os terminais de apli~io do 
rel8 e o sistema a ser chaveado •.. 
No caso, o mencionado (na figura) 
.. lnterruptor Original da Apli-

6-12w 

,r-<'RELf 
~6-12w 

~ 

-Rl 
so-----' 

LADO DOS I COMPONENTES 

l 

SENSOR 
(N.A.) 

Fig.6 

~ 
' ' tw 
'-~--- -

ALIIIENT. 
IH~ 
vcc 

tOOmA 

Fig.7 

SENSOR 

SENSOR 
N.A 

ALIMENT, 
l'OSITJVO + 

6-12¥ • 
IOUTRl POLO CONTATOS Pt 

Al AO@ I CONTROLAR 
C A CARGA 

.\UIIENT. 
NEGATNO 

s IBUZINA, 

BARRA DE 
CONETORES 

RELt 

PLAQUINHA/ 
DO CIRCUITO 

e3.9ao" pode ser, perfeitamente, o 
"botiio" da buzina de um carro ou 
moto... Dessa maneira, quando os 
contatos do rele .. abrirem e fecha
rem" (durante 15 segundos, duas 
vezes por segundo ... ), tudo se pas
sara como se algut'Sm ficasse "aper
tando", intermitentemente, o dito 
"botiio" da buzina •.. Notem que 
tanto a aplic~ao final (buzina, si
rene, etc.) quanto o pr6prio sensor 
de balam;o N.A. podem ficar "lon
ge" do nucleo constituldo pela pla
quinha do circuito, rele e tenninais 
de lig~ao ... 

Novamente, os pontos "I" in
dicam onde pode ser colocado, op
cionalmente, um interruptor geral 
capaz de autorizar ou inibir o fun
cionamento de todo o sistema ••. 

••••• 
COMPACTANDO O "AUMM" 

Uma das principais (e mais 
apreciaveis ••. ) caracterlsticas do 
AUMM 6 o seu pequeno tamanho 
final, que permite "esconde-lo" em 
qualquer cantinho, com grande fa-

NA CAMPAINHA,ETC.J 

COLAR COM 
AOESl\10 DE 
£POX~ FORTE 

Fig.8 

cilidade ... Na verdade, com um ml
nimo de habilidade e born senso, o 
conjunto formado pela plaquinha 
do circuito, o rele e os terminais 
imediatos de lig~ao extema, pode 
resultar bastante "espremido", se 
for adotada a configur~o sugerida 
na fig. 8 ... Uma lateral do coxpo do 
rele pode ser colada (com adesivo 
forte, de epoxy ou de cianoacrila
to ... ) A face cobreada da placa, en
quanto que uma pequena barra de 
conetores, tipo "Sindal", pode ser 
tamb6m colada A face do dito rele 
( o diagrama da uma boa id6ia da 
"coisa" ... ). 

Depois de feitas as interli
gac,;oes basicas (ver esquema na fig. 
7), o conjunto ficara pouco maior 
do que uma caixa de f6sforos, um 
"mini-sandulche" facil de ser .. en
caixado" ou .. embutido" em qual-
quer pequeno esp~o ! · 

Observar que a codificac,;ao/i
dentificac,;ao sugerida para os 5 
contatos da barra "Sindal", consti
tuem apenas wna das diversas 
opc,;oes ( embora nos ~a. since
ramente, a mais 6bvia e pratica ... ). 

Quern quiser realizar a "coi-
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LINIIA 00 l'OSITIYO 11-12'1 tigo ••• ), o AUMM "reage" a qual
quer tipo de inteITUptor momentS
neo tipo N.A. (obviamente que se 
"feche", ainda que muito breve
rnente, na situa~ao/circunstmtcia 
que se deseje detetar ... 

qJ 

"MNouieHr 
I),\ l'IG, • 

sa" de modo ma.is caprichado e 
profissional, podera guardar o 
"sandu!che" da fig. 8 dentro de um 
pequeno container pl4stico (qual
quer caixinha, mesmo improvisada 
ou aproveitada, servint. .. ), sob o 
dnico requisito de facilitar as co
nexoes extemas (ao sensor, a apli
~o e a alimenta~ao, conforme 
ilustra a fig. 7 ••• ). 

••••• 
RESUMINDO A INSTALA«;AO, 

NO CARRO OU MOTO 

Se o Leitor/Hobbysta seguir 
nossa sugestio de compactar o 
AUMM mun "sandu{che" (confor
me fig. 8), este, mun carro ou mo
to, podera ser instalado em qual
quer "buraquinho", bem protegido 
contra agentes corrosivos (~gua. .• ), 
eventualmente envolto numa pe
quena caixa pl4stica ... 0 importan
te 6 que os cinco contatos de co
nexao fiquem acess!veis, e esttjam 
claramente codificados conforme 
indica a figura... Outro ponto irn
portante diz respeito a insta
lac;ao/fix~ao do sensor de balan
~o/vibra~o: alguns conselhos pra
ticos sao fixar o dispositivo em lu
gar elevado ( quanto mais "longe do 
chao", maior sera o deslocamento 
imprirnido ao sensor pelos micro
movimentos realizados pelo ve!cu
lo, a um simples abrir de porta, por 
exemplo ••• ) e tambem experimentar 
vmi.as orienta¢es (longitudinal, 
transversal, "em ¢", etc.), at6 de
t.erminar-se qual a ma.is sens{vel de
las, para o ponto de fixa~ao esco
lhido, para o tamanho, forrna e pe
so do ve{culo ... Em uma moto. a 
••coisa" flea bem mais simples: 
buta embutir o sensor sob o banco 
(c:entro de gravidade do ve{culo), 
em pos~ longitudinal... Nessa 

I 

'80TAO" 

l
!'f :1$1NAL 

IIUZINA 

Fig.9 

pos1~ao, o rnais leve movimento 
impresso ao ve{culo (por algu6m 
tentando "mont4-lo", por exem
plo ••• ) sera suficiente para determi
nar o momenta.neo contato dispara
dor do AUMM ••• Lembrar sempre 
que - corno a Corrente sobre o dito 
sensor 6 irris6ria, fios muito finos 
podem ser utilizados na sua co
nexao, o que contribui para bem 
"disfar~ar" ou "esconder" o seu 
ponto de instala~o ••• 

0 diagrama sintetizado de 
instal~ao do AUMM nwn ve{culo 
qualquer, encontra-se na fig. 9, em 
toda a sua simplicidade ... Nos pon
tos "I" (a escolha) pode ser inter
calado um interruptor geral, atrav6s 
do qual o AUMM sera habilitado 
OU nao ••• Notem que as liga~oes 
originais entre a bateria, a buzina 
do carro ou rnoto, e o respectivo 
"botio" (da dita buzina ••• ) nio 
precisariio ser "mexidas", bastando 
acrescentar as lig~oes provindas 
do AUMM ..• Dessa fonna, estando 
o A UMM desligado, a utiliza~o da 
buzina continuari. a ser feita 
atrav~s do seu "bot.an'', nonnal
rnente ••. 

USANDOO AUMM 
EM OUTRAS APLICACOES 

Na verdade (confonne ficou 
claro ao deScrevermos tecnicamente 
o circuito, no in!cio do presente ar-

+ 
FONTE 
6-12Y 
ICoM NO 

SIRENE/C,\lll'A- 6-1211 

IIREAIO - !---+--------{ 

Lembrando disso, e notando 
que os requisitos de energia (6 a 12 
VCC, sob baixa Corrente) sao bas
tante universalizados, nao sera dif!
cil adaptar o AUMM para apli
ca~oes "nao autornotivas", usando 
o sistema em seguranc;a residencial, 
por exemplo... 0 diagrama da fig. 
10 esquematiza a utiliza~.lio nesse 
tipo de fun~ao... Alguns detalhes 
irnportantes: 

- 0 conjunto devera ser alirnentado 
por uma fonte, ligada ~ C.A. local 
(110 ou 220V), preferencialmente 
dotada de um sistema de no hfflak 
(bateria intema, mantida carrega
da por um m6dulo eletronico 
tambem intemo ... ). Os Leitores 
ass{duos de APE devem lembrar 
que j4 mostramos, em nurneros 
anteriores da nossa Revista, v.1-
rias montagens, circuitos e proje
tos do genero ••. Yao Iii! 

- A capacidade de Corrente na sai
da da tal fonte deve corresponder 
A soma das neeessidades do 
AUMM (baixas, na casa de duas 
centenas de miliamphes ... ) com 
as do eventual dispositivo sonoro 
(buzina, sirene, etc - este sim, ge
ralmente um tanto "puxador" de 
Corrente ..• ). 

- Qualquer numero ou tipo de sen
sores N.A. (de balan~o/vibra\,io, 
tipo REBD/ima, l&ninas, miCIO
switcbes, etc.) pode ser anexado 
numa linha paralela, ligada aos 
pontos S-S do m6dulo... Dessa 
forma, diversas portas, janelas. 
passagens, etc., poderiio ser si
multaneamente protegidas pelo 
Sistema, 

UYv. DE stNSOllf:S loi A. 

Fig.JO 
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"FUCANDO" NO CIRCUITO ... 

Aos 0 etemos insatisfeitos" 
lembramos que tanto a tempori
za,;ao geral, quanto a Frequencia 
(da intermitencia sob a qual o rele 
chaveia, quando disparado o Siste
ma .•• ) podem ser facilmente modi
ficadas, "ao gosto do fregues", sob 
as scguintes condi<;oes: 

- Para alongar ou encurtar a Tem
poriza<;iio, o valor do capacitor 
eletrol{tko original de 4 7u de
verA, respectivarnente, ser aumen
tado (ate um rruiximo de 220u) ou 
reduzido (ate um mfuimo de 4u7). 

- Para tomar o dttno da intenniten
cia mais lento ou mais rapido, o 
valor do capacitor eletrolftico ori
ginal de 4u7 podera, respectiva
mente, ser aumentado (ate lOu) 
ou diminuido (at~ lu). 

Ao efetuar tais modifica<;oos 
experimentais de parfunetros, nlio 
esquecer que Temporiza<;oos muito 
curt.as, com Frequencias muito bai
xas sao, na prdtica, incompat{veis ... 
A l6gica dita que, ao reduzir o 
Tempo total do disparo, tambem 
deve ser aumentada a Frequencia 
da intermitencia ( o oposto pode ou 
nio ser vAfido ••• ). 

••••• 
Com a sua APE n!? 41 (pri

meiro numero da "NOV A FASE" 
da Revista .•• ), o Leitor/Hobbysta 
est.a recebendo, inteimmente GRA
TIS, um valiosfssimo BRINDE, de 
uso prlitico imediato: a plaquinha 
de Circuito Impresso ja prontinha 
para a montagem do ALARME 
UNIVERSAL MINI-MAX! 0 cor
reto aproveitamento do BRINDE ~ 

muito simples: retimr a plaquinha 
com cuidado, puxando lentamente a 
fita adesiva de modo a nao danifi
car a capa da Revista (ninguem 
quer estragar o seu exemplar de 
Colei;ao •.• ). Se a cola estiver muito 
ressecada, basta aplicar um pou
quinho de :11cool na regiiio, para 
que a fita e a placa se soltem com 
facilidade .•• 

A plaquinha deve ser prepa
mda para o uso final (soldagens •.• ): 
limpa-se, com um pouco de al
godao embebido em thinner ou ace
tona, a face cobreada. Em seguida, 
uma boa fric.:;ao com lixa fina ou 
palha de a<;o e "uma boa', para re
mover definitivamente toda e qual
quer impureza capaz de obstar boas 
soldagens... Executa-se a fum<;iio 
das illias (usando broca fina em fu
radeira tipo "mini-Drill". ou mes
mo um Perfurador Manual ••. ) e .•• 
PRONTO! Daf e s6 seguir as INS
TRUC::OES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS (la nas primeiras 
paginas de APE) e as orienta<;6es 
contidas na presente materia ... Nao 
h:1 o cjue errarl 
A concessao desse valioso e pn1.tico 
BRINDE (nao e um simples "pen
duricalho", mas algo que o LEI
TOR/HOBBYST A VAI USAR 
MESMO, economizando com isso 
TEMPO e DINHEIRO!) foi possf
vel gra<;as ao especial patrocfnio do 
lNSTITUTO MONITOR, a mais 
tradicional (pioneirfssima ... ) Escola 
de Eletronica por Correspondencia 
do Brasil, sempre com sua visao 
voltacla para os iniciantes, para 
aqueles que pretendem fazer da 
ELETRONICA uma real PRO
FISSAO, adquirindo confortavel
mente os necessar:ios conhecimen
tos, sem sair de casa, pelo metodo 
(que n6s, de APE, aprovamos e 

"assinamos em baixo" ••• ) de 
APRENDER FAZENDO! 

Apesar de ser a "MAIS AN
TIGA" (s6 na idade ... ) Escola de 
Eletr6nica por Correspondencia do 
Brasil, o INSTITUTO MONITOR 
nao "dormiu sobre os louros" des
se pioneirismo! Seus diversos Cur
sos sao constantemente atualizados, 
aperfei<;oados, munidos do que ha 
de mais modemo e avan<;ado nos 
conceitos Te6ricos e Praticos da 
Eletronica, R4dio, Audio, TV, etc. 

Os LEITORES/HOBBYS-
T AS que quiserem conhecer mais 
sabre os Cursos oferecidos pelo 
INSTITUTO MONITOR, devem 
preencher o CUPOM encontrado 
no anuncio especffico da Escola 
( em outra pligina da presente 
APE ••. ), enviand<HJ para o endere
<;o la mencionado ( quern "tiver 
pressa" de APRENDER e PRO
FISSIONALIZAR-SE, podera at6 
providenciar sua imediata matdcu
la, nas condi<;oos propostas no ci
tado anuncio .•• ). Em breve tempo 
receben1. correspondencia com in
fonna<;oes detalhadas sobre os Cur
sos e os diversos pianos (os pre<;os 
sao moderados, condizentes com a 
realidade brasileira, de modo a pos
sibilitar realmente, a todos, a rara 
oportunidade de qualificar-se tecni
ca e profissionalmente ••• ). 

A EQUIPE TECNICA DE APE 
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Todos Voc~s estio "carecas" 
de saber isso, e nao adianta ficar 
aqui, derramando hipocrisias na
cionalescas: tmnsai;oes que envol
vam "segurani;a de valor", por af, 
siio todas feitas EM DOLAR 
(quando muito, usando o dolar co
mo valor de referenda, cambiado 
ao black do dia, mas muitas vezes 
em dolar mesmo, com aquelas notas 
verdinhas que todo mundo ado
ra ... ). Acontece que (como ocorre 
com tudo que tern valor de verda
de ... ) as notas de dolar siio objeto 
6bvio da ru;ao de falsificadores 
(nego falsifica ATE ... cruzeiro ... !), 
o que, certamente, acrescenta gran
de dose de inseguranc:;a a quern 
eventualmente as recebe em qual
quer transa~ao. 

Existe um "dispositivo de se
guram;:a", contudo, nas notas de 
dolar, na fonna de um "conteudo 
magnetico" detctavel por maquina
rio sensfvel (todo banco, agcncia 

TESTA·DOLAR 

de turismo ou de cfunbio, tern apa
relhos do genero, para compro
va~iio da validade das notas, "no 
ato" ... ). A inserc:;ao desse "c6digo 
magnetico" envolve processos ex
tremamente sofisticados, fora do 
alcance dos faJsificadores, o que 
constitui 6bvia protec:;ao de segu
ran<;a na identifica<;ao ... 

Infelizmente, para n6s, "sim
ples mortais", a verificac:;iio niio 
e tao simples, aumentando muito o 
risco de se receber um papel abso
lutamente sem valor, na presunc:_;ao 
de que o dito cujo e ... DOLAR! 0 
aparelhinho cuja montagem ora 
descrevemos, vem possibilitar a ra
pida e confiavel analise da "vera
cidade" c.ias notas de dolar, atraves 
de um processo elementar, porem 
bastante sensfvel de captac:_;ao 
magnetica, seguida de forte arnpli
fiea<;ao e do acionamento de um 
simples LED indicador, de modo a 
promovcr uma sinaliza<;iio segurn e 
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de fl'icil "leitura" ••• 
"Escapando", com grande 

habilidade, do uso de componentes 
especfficos, diffceis de encontrar, 
ou muito caros, o circuito e extre
mamente simples, desde o seu sen
sor (uma simples "ca~a" magne
tica de gravador portl'itil, mono ou 
estereo), passando pelo seu "rniolo 
ativo" eletronico, baseado em Inte
grado super-comum, e finalizando 
no seu pr6prio indicador: um mero 
LED ... 

Alimentado por 3 VCC (duas 
pilhas pequenas), com a energia 
controlada por um push-button de 
acionamento momentaneo, o TES
T A-DOLAR pode (a intenc:;iio e es
sa ••• ) ser construfdo de forma bas
tante compacta, e a sua pr6pria uti
liza~iio e bastante fl'icil e direta, ex
plicada ao longo da presente ma~
ria ..• 

Enfim: um pequeno e util apa
relho, que sera de grande validade 
para muitas pessoas... Existem, e 
claro, equivalentes "prontos" no 
varejo especializado. Entretanto, os 
que se pode encontrar sao - na 
maioria das vezes - importados, ca
ros, ou de funcionamento nao mui
to confiavel. A altemativa pela 
construc:_;ao do TEST A-DOLAR 
mostrn evidentes vantagens, sob 
todos esses aspectos ... 

- AG. I DIAGRAMA ES-
QUEMATICO DO CIRCUITO -
A. "tese" do funcionamento est.a 
centralizada na seguinte fum,;ao: 
"perceber" a presem,a do minus
culo carnpo magnetico de segu
ranc:;a presente no interior da nota 
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de dolar, e promover algum tipo 
de indi~ao ( que nao deixe dlivi
das) da citada prese~ ... Para o 
sensoreamento de campos magnb
ticos extremainente tenues, a so
lu~o cSbvia (e barata) 6 usar-se 
um "~ote" de gravador de 
4udio, do tipo utilizado nos gra
vadores mini-cassette, tape decks, 
walkmen, etc. 0 l..eitor/Hobbysta 
pod.era usar praticamente qualquer 
ca~ote encontravel nas lojas, 
mono ou est6reo (nesse liltimo ca
so, simplesmente sao .. despreza
dos" os terminais correspondentes 
ao canal niio utilizado ... ). Ao ser 
movimentado rapidamente ( e em 
posi9io bem proxima a superffcie 
da nota .•• ) na presen9a do dito 
mini1sculo campo magn6tico, o 
~te "traduz" o campo num 
tamb6m minlisculo sinal el6trico ... 
Esse sinal, extremamente tenue, 
tern que ser largamente amplifica
do at6 que possamos utili.za-lo, 
torrut-lo "evidente" para uma in
di~oo consistente... Para tanto, 
nada menos que tres Amplificado
res Operacionais ( dos 4 contidos 
num linico lntegrado tipo LM324) 
sao "enfileirados", sendo que o 
primeiro deles tern seu ganho de
terminado basicamente pelo resis
tor de 120K, que realimenta a 
safda (pino 1) a entrada inversora 
(pino 2). A presen~ do capacitor 
de 47p em paralelo com o citado 
resistor de realimenta~o, deter
mina uma boa filtragem, preve
nindo a passagem de sinais inter
ferentes, nao desejados... 0 sinal, 
proveniente do cabec;ote magn6ti
co, 6 encaminhado a tal entrada 
inversora, via capacitor de I bon. 
A entrada nao inversora desse 
primeiro Amp.Op. encontra-se 
polarizada a um nfvel relati va-

mente ~aixo de Tensiio, determi
nado pelo divisor fonnado pelos 
resistores de 47K e lK ... Tais va
lores estabelecem um n.fvel de re
f~ncia bastante conveniente 
frente ao baixfssimo valor do si
nal emitido pelo cabec;ote magnb
tico ••• Quanto ao dito ca~ote, 
observem que, para otimiza9iio da 
sua sensibilidade, este trabalha 
sob polarizat;ao CC fornecida pe
lo conjunto de resistores de lK, 
desacoplados pelo capacitor de 
22u ... Depois de amplificado pelo 
primeiro Amp.Op., o sinal 6 en
tregue (via outro capacitor de 
100n) a um segundo (e tam~m 
poderoso) m6dulo de ampliti
cat;ao, atrav6s da sua entrada in
versora (pino 6). 0 ganho de tal 
est.4gio 6 parametrado pelos valo
res dos resistores de 270K e lOK, 
situando-se tamMm em propor,;ao 
bastante elevada... Terminando a 
"fila" de amplificadores, um ter
ceiro Amp.Op. recebe diretamente 
o sinal, agora via entrada nao in
versora (pino 10), com seu ganho 
determinado pela rela9ao entre os 
valores dos resistores de 390K e 
lOK... Com a multiplica~o acu
nrulada dos ganhos (fatores de 
amplificat;ao) dos tres m6dulos, o 
sinal recolhido ou "traduzido" 
pelo c~ote magn6tico, chega 
ao pino 8 na fonna de um consis
tente e poderoso pulso "alto" ou 
positivo, com mais de 2 volts de 
"altura" ... Tal pulso, via cliodo 
1N4148, 6 entiio aplicado ao ter-

. minal de base de um transfstor 
comum, tipo BC548B (que, nor
malmente, em espera, mant6m-se 
"cortado" devido A "contra-pola
~,. oferecida pelo resistor 
de 47K entre sua baae e a linha 
do negati"° da alimen~ao ... ). 

Como carga Wlica de colcrol' do 
dito "BC", o LED indicador fi
nalmente (pelo seu breve acendi
mento), "acusa" a presen~a do 
sinal/pulso, que "nasceu" no ca
~ote magMtico (que - por sua 
vez - o "sentiu" na nota 'WZdadci-
m de dolor ... ). 0bservem que a 
baixa Tensao de alimen~ao ge
ral (3V), mais a natural queda que 
ocorre no "sandufche" semicon
dutor que fonna o BC548B, per
mitem que o LED indicador traba
lhe "mi", sem a necessidade de 
resistor limitador, simplificando 
ainda mais as "coisas" ... Embora 
a demanda de Corrente, em l!lbmd 
by (alimentado, mas sem pulsos 
ou sinais a manejar ... ) seja muito 
baixa, opt.amos pela pmticida
de/economia do acionamento da 
alimen~lio via pusb-h.rtton 
N.A., com o que o operador ap&
nas energiza efetivamente o oir
cuito no nannenlu do W10, nao 
havendo como "esquecer ligado" 
o TESTA-DOLAR (garantindo, 
assi.m, enonne durabilidade para o 
par de pilhas pequenas) ••• 

••••• 
- FIG. l - LAY OUT DO CIR

CUI'IO IMPRESS0 ESPECfFI
C0 - Em tamanho natuial ( eseala 
1:1), a figura mostra o arranjo de 
ilhas e pistas na face cobreada da 
placa de Circuito lmpresso do 
TESTA-IXJLAR. •• 0 padrto t 
bastante simples, e mesmo o 
Hobbysta iniciante nlo encontrad. 
grandes dificuldades na sua ela
~. usando tinta especial (4-
cido-resistente) ou od decalques 
apropriados, existentes no vucjo 
de Elet:rdnica. Como sempre. re
comendamos os cuidados e 



aten9CJCS necessmos durante a 
confecQAo da placa, notada.mente 
na sua conf~ncia final, onde 
entio devem ser veri:ficadas as 
au8'ncias de "curtos.. ou falhas, 
e8888 coisas... Lembrelll-se selll
pre que, embom o Ci.rcuito Im
prcsso seja uma ~ca de mon
tagem destinada a facilitar a con.s
tru"80 dos circuitos finais, se 
ocorrer qualquer pequeno · lapso 
na sua elabora~. provavelmente 
todo o resultado da montagem fi
can1 compmmetido, assim. •• 

- FIO. 3 - "CHAPBADO" DA 
MONI' AGEM - A placa, agora 
vista pelo sen lado ni:io cobreado, 
mostm todos os principais com
ponent.es jd devidamente posicio
nados, funcionando a figura como 
um eficiente .. guia" de montagem 
ao Hobbysta. E s6 respeitaT cad.a 
cddigo, posic;i:io, valor e polarida
de pmn que as inse~oes fiqucm 
todas corretas e a montagem seja 
levada a bom tenno... Os pontos 
mais i.mportantes referem-se lls 
posi¢es do Integrado (extremi
dade marcada voltada para a loca
~fio do resistor de 120K), do 
tmnsfstor (lado "chato" voltado 
para a posi~io do resistor de 
47K), do diodo (extremidade de 
catodo indicada pela faixinha ou 
anel em cor contrastante) e a Plr 
laridade do capacitor eletrol!tico 
(nitidamente demarcada). Quanto 
aos demais componentes, o essen
cial t nAo "trocar as bolas"• ou 
seja: observar com atem;ao os va
lores em fum;ao das locali
~oes ... Como sempre recomen
damos, as soldagens devem ser 
feitas com ferro de baixa "watta
gem". ponta fina, utilizando 
tamb6m solda de baixo ponto de 
fusao, evitando-se excessos ou 
faltas da liga da solda nos pontos 
e ilhas... Depois de tudo devida
mente inserido e soldado, cada 
ponto, componente, valor, polari
dade, posi~o. etc., deve ser con
ferido, para s6 entao serem "am
putados" os excessos de termi
nais, pelo lado cobreado ••• 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTER
N AS A PLACA - Ainda visto pe
lo lado nao cobreado (s6 que ago
ra acm os componentes j4 posi-

MONTAGEM 199 - TESTA-DULAR 
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jusTA OE PECAS I 
• l - Circuito lntegrado LM324 ou 

equivalente (cont.6m 4 
Amp.Ops. de alta sensibilida
de, capazes de operar sob 
alimentru;ao de baixa 
Tensi:io ••. ). 

• 1 - Trans!stor BC548B ou equi
valente (BC547B, BC549B, 
etc.) 

• 1 - LED comwn, vermelho, re
dondo, 5 mm, bom rendimen
to lwninoso 

• 1 - Diddo 1N4 l 48 ou equivalente 
• 1 - Ca~te magnetico de gra

vador, mono ou est.6reo, do 
tipo nonnalmente utilizado em 
mini-cassetes, walkmen, ta
pe-da;:ks, etc. ATEN~AO:o 
citado caboyote deve ser o 
normalmente usado para gra
v3ly8.oneitura, e NAO aquele 
outro, usado no "apagamen
to" do sinal presente na fita ... 

• 3 Resistores IK x l/4W 
• 2 - Resistores IOK x l/4W 
• 2 - Resistores 47K x l/4W 
• 1 - Resistor 120K x l/4W 
• 1 - Resistor 270K x l/4W 
• l - Resistor 390K x l/4W 
• 1 - Capacitor (disco ou plate) 47p 
• 2 - Capacitores (poli~ter ou pla-

cionados sobre a placa, para 
"descongestionar o visual" ... ). 
temos agora o Circuito Impresso 
com as suas conexoes extemas, 
devendo o Leitor/Hobbysta ob
servar com atenc;ao os seguintes 
pontos: 

- ldentifica9io correta dos tenni
nais do LED, notando que este, se 
assim for conveniente para o "en
caixamento" final, tamMm Plr 
dent ser ligado A placa atraves de 
um par de fios finos e flexfveis (a 
ilustrac;ao sugere a liga9io "dire
ta" dos tenninais A placa. .. ). 

- ldentifica.c;ao da polaridade da 
alimentru;io, sempre referenciada 
pela cor ve:r.melba no fio corres
pondente ao p:,sitivo, e peta no 
fio do oegativo. Observar a in
ser~o do interruptor de pressi:io 
no fio do posi.tivo (vennelho). 

- Conexio do ca~ote magnetico, 
via cabo blindado mono. Obser
var na placa os pontos correspon
dent.es ao "vivo" (M) e "terra" 

te) 100n 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 22u x 

16V 
• 1 - lnterruptor de pressi:io (push

buUon), tipo Normalmente 
Aberto 

• 1 - Suporte p/duas pilhas peque.
nas 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
especffica para a montagem 
(5,4 x 4,3 cm.) 

• - Um peda.c;o pequeno (IO cm.) 
de fio shieldado, mono 

• - Fio e solda para as liga.c;oes· 

OPCIONAIS/DIYERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a monta
gem. As dimensoes bastante 
reduzidas da placa, alimen
ta9io (pilhas pequenas), etc., 
nonnalmente pennitiriio a ins
tala.c;ao completa do ci.rcuito 
nwn containec de medidas 
bem "poruiteis", como 
convem A sua praticidade de 
utilizac;ao. Existem v4rias cai
xas padronizadas em tama
nhos apropriados, no varejo. 

• - Parafusos, porcas, adesivos, 
etc., para fixa.c;oes diversas. 

Flg.3 
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(T). Quanto As lig~oes junto ao 
proprio ~ote, a proxima figu
ra <1' detalhes mais especfficos. 

Como o circuito do TESTA-:00-
LAR envolve o trabalho de ampli
fi~ em ganho muitfsaimJ ele
vado, a partir de sinais iniciais 
IDDito fracos, mais ainda devem 
ser enfatizados os cuidados com 
os comprimentos dos fios e caba
gens ( quanto menores forem, me
lhor ... ). Quem puder obter wna 
caixinha metlUica, nas convenien
tes dimensoes, podera 1184-Ia, com 
vantagens no sentido da blinda
gem geral do circuito, bastando 
ligar, eletricamente, o pr6prio 
corpo desse cc■alaic1Ct a linha do 
negativo da alimen~o geral, ou 
diretamente a .. barra de terra", 
aquela faixa cobreada mais larga 
que circunda toda a placa do Im
presso (ver fig. 2). 

- HG. S - DET ALHES A RES
PEITO DA CABE<;A MAGNE
TICA - Confonne j4 foi mencio
nado, tanto podem ser usados ca. 
~tes mono (5-A) como C8b!reo 
(5-B). Como nao lui, no circuito 
do TEST A-IXJLAR, a necessida
de de mais de um canal, os cor
respondentes terminais do ~o
te magn6tico podem ser simples
mente desprezados (ver indi~iio 
em 5-A). Em alguns ca.sos, as .. o
relhas" de fl~ do ~te 
podem apresentar dobras ou lngu-

Fig.4 

0 

Fig.S 

los que venham a dificultar a sua 
instala~o de maneira simples no 
TESTA-DOLAR ... Se isso se ve
rificar, basta cortar as eventuais 
dobras ou "sobras", deixando no 
m4ximo as duas orelhas de fi
x~io conforme sugere a figura ... 
Como niio havera necessidade de 
precisos ajustes de posicionamen
to ou azimute, todas as "frescu
ras" mecAnicas inerentes ao cabe
~ote podem ser ignoradas... Para 
"refor"ar" o efeito de blindagem, 
conv~m que o condutor de "ter• 
ra" do cabo blindado (correspon
dente i'i malha do dito cabo) seja 
ligado niio s6 a um dos terminais 
utilizados do c~ote, mas 
tamb6m ao proprio corpo ou es
trutw-a metlUica do dito sensor, 
confonne sugere a fig. 5-C. Nos 
nossos testes, com um cabo de li
g~ do ca~te bastante cw1o 
(cerca de 5 cm.), essa conexao 
niio se mostrou obrigat6ria, con
tudo "o que sobra niio falta", 
ent.io ... 

"FIO"MAGNE TICO 

ut 

DOLAR 

Fig.6 

- FIG. 6 - A CAIXA IX) TES
T A-DOLAR - 0 "CON'TEUDO" 
MAGNETICO NAS NOTAS 
(VERDADEIRAS) DE IXJLAR -
Para facilitar ao m4ximo o uso do 
dispositivo, recomendamos que a 
finalizagao da caixa seja feita 
confonne a sugestao da figura: na 
parte frontal flea apenas o LED 
indicador, enquanto que numa das 
laterais, em posi~o confoJUvel 
para acionamento pelo polegar do 
usumio ( condicionar o lado para 
destros ou canhotos) pode ficar o 
pusb-buttoo. Na parte inferior do 
container deve ser aberta uma pe
quena "janela" quadrada ou re
tangular, para passagem e fix~ 
do ca~ote magootico, que de
vera projetar-se para fora, alguns 
milfmetros... A f"~o desse 
componente sensor podeni ser fei
ta pelas suas ahas ou "orelhas", 
com o auxfiio de pequenos para
fusos, ou ainda com adcsivo forte, 
de epoxy ou de cianoacrllato ... A 
figura mostra ainda o "conteddo .. 
magn6tico das notas de dolar ( o 
diagrams ~ uma mera es~lo. 
nao indicando posi!i,io, t.amanho e 
disposi!i,iiO obrigatoriarnente mais 
dessa tarja magn~tica de seguran
~a... 0 importante ~ saber que -
nas notas boas - ela au.14. .. ). 

- HG. 7 - USANDO O TESTA
DOLAR - Usar o disJX>isitivo 6 
muito f~: com a nota a ser veri
ficada colocada sobre uma isu
perf{cie plana (wna mesa, JX>T 
exemplo), segura-tie o TESTA
DOLAR conforme indica a figura 
e - pressionando-se o push-but
ton., passa-se o aparelho em rllpi
do movimento sobre a nota, de 
modo que o ca~te magn~tico 
deslize diretamente sobre o papel 
moeda ( encostado rn::smo, JX>rem 
sem a necessidade de exercer 
pressiio ... ). Observem duas coi-
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MOVIMEHTO 
RAPIOO 

c::ic::ic:JCIJO, 

POLEGAR _/ 
ACIOHAHDO 
0 R8, 

sas: o inteffllptor de pressiio deve 
ser mantido premido durante toda 
a .. passagem" e esta nao deve ser 
feita de fonna muito lenta, caso 
eonttthio o pulso eletrico gerado a 
partir do "eonteudo magnetico" 
da nota nlo subsistira. .. Se a nota 
for bm, o LED indicador piscan1, 
nitidamente, nwn pulso luminoso 
muito claro ... Ja se a nota for fal
sa, o lampejo luminoso nio ocor
n:r.1 ! Notem ainda que, ao ser 
pnmrido iniciahnente o inteffllptor 
do TESTA•DOLAR, e normal 
que o LBD indicador emita uma 1 

piscada" (mesmo nao estando o 

Ftg.7 

doiar, .cem cheques "fantasmas" 
emitidos por ectoplasmas munidos 
de CPF e essas coisas, ha que se 
prever uma certa dose de - digamos 
- .. tolerAneia" ••• 

0 dia em que os americanos 
inventarem uma tinta indelevel ca
paz de marcar os dedos de toda e 
qualquer pessoa que manusear as 
notes de dolar, e se essa tinta "acu
sadora" for do tipo fosforecente, ao 
sobrevoar Brasilia V~s terio a 
impressiio de estar sobre um campo 
de vagalumes ••. Aleluia! 

••••• 
sensor na presen~ de um campo r,;;;;F;;;=;;;=;;;_;;; __ ;;=;;=;;;=;;;=~;;;==;;;-=;;;=;;;;=;:=;;;=;;;==..,====:=;;;;=;;;;=;c:;;;;;=;=;=;;.,.~ 
magnetico pr6ximo ... ). Assim, pa-
ra se evitar ddvidas ou indica~s 
falsas, basta premir o push-button 
antes de se iniciar a passagem so
hre a nota, llberando-se apenas 
dqxJis da varredura identificat6-
ria... Para confirmar uma nota 
verdadeira, o LED devera piscar 
obrigatoriamente dmante a passa
gem do ~te magn~tico sobre 
a nota. •. 

••••• 
Se, por acaso, o Leitor verifi

car que suas tiio hem guardadinhas 
notas de dolar siio todas falsas, 
lembramos que niio podera se quei
xar, (nem ao bispo) uma vez que 
niio ~ legal a posse de moeda es
trangeira cambiada no chamado 
·mercado negro ou paralelo (existem 
algumas poucas condi~oes legais 
para a posse ou dlmbio, em fum;iio 
de viagens ao exterior, ou para im
port&;oes previstas nas diversas 
portarias legais). Entretanto, num 
Pafs onde .. os homens h1 de cima" 
fazem mil e uma trans~oes .. alta
mente regulares", com ouro, com 

~, 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 

Transformadores especiais, sob 
encornenda, mediante consulta 

ESTABILIZADORES DE VOLTA
GEM - CARREGADORES DE 

BATERIAS etc. 

ci Fones: 220-9215 - 222-7061 ~ 
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20 MHZ. DUPLO TRACO,2 CANAIS 
GARANTIA DE l ANO E ASSISTENCIA 
PERMANENTE, 
MOD 3502 
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FONE: 223-8707 , CEP 01207 - SAO PAUl.0 • SP 
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PERNl:LONGO PENTELHO 
UMA MONTAGEM ELETRONICA COM A NOBRE FINALIDADE DE ... 
ENCHER O SACO! ISSO MESMOI UM CIRCUrTO QUE (AO CONTRA
RIO DO QUE NORMALMENTE SE ESPl::RA ... ), SE FUNCIONAR DIREI
TINHO (E FUNCIONA. .• ), DEIXA O "NEGO" LOUCO DE RAIVA ... RE
PRODUZ COM INCRiVEL FIDELIDADE O ZUMBIDO OU "CANTO" DA• 
QUELES PERNILONGOS NOTURNOS, E E ACIONADO AUTOMA Tl• 
CAMENTE POR UM SENSOR 6TICO, DE MODO A INICIAR O SEU 
"ZUUUUM" ALGUNS MINUTOS APOS A ILUMINACAO DO LOCAL (Tl• 
PICAMENTE UM QUARTO DE DORMIR ... ) TER SIDO DESLIGADA! SE 
"PLANTADO" SORRATEIRAMENTE NO QUARTO DE ALGUEM (OB· 
VIAMENTE DE QUEM O LEITOR/HOBBYSTA NAO GOSTE MUITO ... ), 
PELA MANHA ESSE INFELIZ "ALGUEM" MOSTRARA AQUELAS 
PROFUNDAS OLHEIRAS DE UMA NOITE INSONE, QUE TERA PAS
SADO - TODINHA • NA BUSCA DAQUELE "MALDITO PERNILON
GO" ... 0 INTERESSANTE E QUE, ASSIM QUE A ILUMINACAO E U
GADA PELO INFELIZ "PENTELHADO", NA TENTATIVA DE ENCON• 
TRAR O AMALDICOADO ZUMBIDOR, NOSSO PERNILONGO CI
BERNETICO IMEDIATAMl:NTE SE AQUIETA, APENAS VOLTANDO A 
"CANTAR" DECORRIDOS ALGUNS MINUTOS DE NOVO DESLIGA
MENTO DA ILUMINACAOI El PRA "ENDOIDAR", MESMO ... 

- 0 PBRNILONGO PENTELHO -
0 "lid", al no infcio da presente 
mat6ria, j4 diz praticamente tudo 
o que o PERNILONGO PENTE
LHO 6 capaz de fazer, bem como 
as inten~oes claramente malignas 
sob as quais foi inventado e de
vera ser usado ••• Basicamente tra
ta-se de um ( excelente) simulador 
do som emitido pelos pemilongos 
noturnos (aquele zumbidinho cha
to, levemente modulado, subindo 
e descendo em Frequencia com ir
ritante periodicidade .•• ), obvia
mente com o "canto" gerado por 
~todos puramente eletronicos. A 
fidelidade, em timbre, modul~lio, 
intensidade e periodicidade, 6 im
pn::ssiooanle (s6 mesmo ouvindo, 
para const.atar ••• ), "enganando" 

com toda a certeza a qualquer 
pessoa... 0 circuito 6 .. dotado de 
um chaveamente 6tico com retar
do autom4tico, de modo que, es
tando o ambiente iluminado ( seja 
durante o dia, seja 11. noite, porem 
com as luzes do local ligadas) ele 
nlio se manifesta... Assirn que o 
ambiente 6 subrnetido 11. escuridAo, 
o PEPE "aguarda" alguns rninu
tos (que 6 para nao "dar bandei
ra" ... ) e come~ a zumbir! Se a 
"vftirna" nao for do tipo que 
adormece imcdiatamente assim 
que apaga as luzes, entiio - segu
ramente - nlio conseguim ma.is 
donnir, pois o PEPE "pente
lhara:', inexomvelmente, durante 
toda a noite •.• Com toda a certeza, 
a pessoa acendera a luz, tentando 

encontrar (e esmagar ... ) o .. laza
rentinho"~ porem - a semelhan~ 
dos pernilongos noturnos verda
deiros - assim que o local se ilu
rnina. ele para de cantar. com o 
que a busca flea autornaticamente 
prejudicada! Sendo montado nu
ma caixa pequena (um pouco 
maior do que um ma.i;o de cigar
ros ), o PEPE pode, facilmente, 
ser deixado sobre o arm'1i.o, ou 
mesmo em haixo da cama, tor
nando-se mui.to diffeil de ser en
contrado pelo pobie ••pentelha
do" ••• 0 consumo de energia 6 
absolutamente mf'wmo, mesmo 
durante o "cA.ntico" (emudecido1 

na presen~a de luz, o dreno de 
Corrente se aproxima de .. ze
ro" ... ) e assim as pilhas (4, pe
quenas .•. ) podem dura.r muitos e 
muitos dias e noites, perlodo sufi
ciente para deixar completamente 
"lel6" o infeliz ocupante do dito 
quarto... Se o caro Lei
tor/Hobbysta for - na sua vida 
profissional "oficial .. , um psi
quiatra, podera gamntir o seu fu
turo financeiro, espalhando PE
P& nas casas e quartos de todo 
rnundo, com o que a *"freguesia" 
aumentara muito ( o que vai pintar 
de "~go" neur6tico, babando. 
cheio de "tiques .. , para tratamen
to, nao es" no .. gibi" ••• ). 

- FIG. I - 0 CIRCUITO - 0 "ima
go" do cirouito encontra-se nwn 
gate de Integrado digital C.MOS 
4093, delimitado pelos pinos 
1-2-3 ••• 0 dito gate est4 ammjado 
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em oscilador simples (ASTA
VEL), cuja rrequenci.a basica de 
funcionamento 6 detenninada pe
los valores do resistor de l0K e 
capacitor de I OOn. Observem que 
o pino I do cit.ado gate, atua co
mo "autorizador" da oscila~ao, 
de modo que o clock apenas se 
manifesta quando o dito pino en
contra-se "alto" (estando "bai
xo". o oscilador nao funciona ••. ). 
0 comando 6tico autom4tico e as
sim obtido: a entrada (pinos 
12-13) do primeiro gate de 4093 
(esquerda, no diagrama) encon
tra-se ligada ao "no" de um divi
sor de Tensao simples, fonnado 
no ramo superior pelo resistor de 
47K, e no inferior por um LOR 
comum ... Sob luz, o valor <'}hmico 
do LOR sera nonnalmente infe
rior a 47K, com o que a dita en
trada do gate "vera" nfvel digital 
"baixo" •.. Ja na escuridao, a re
sistl!ncia do LOR sobe a valores 
tais que a dita entrada passa a 
"ver" um nfvel digital nitidamen
te "alto" .•• Observem que um ca
pacitor de I 00n desacopla a cita
da entrada a linha do negativo, de 
modo a absorver transientes ou 
interferencias momentaneas que 
poderiam desestabilizar esse mo
dulo sensor... Como o m6dulo 
configura um simples inversor, se 
a Entrada (pinos 12-13) estiver 
"alta", a safda (pino 11) estara 
"baixa", e vice-versa... Apenas 
tJuando a sa(da desse m6dulo sen
sor estiver "baixa" (LOR na es
curidao, portanto ), o capacitor 
eletrolftico de lOu co~arli a 
carregar-se, lentamente, via resis-
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1011 
16Y 

IOOm 

CAPS. 
PIEZO 

3X 
IN4148 II 

tor de 4M7 ..• Ap6s vlirios minu
tos, o lado "de baixo" do referido 
capacitor assumini definido nfvel 
0 baixo" que, aplicado a entrada 
do proximo gate pinos 8-9), fara 
com que a safda deste (pino 10) 
se mostre "alta" (ia que o m6dulo 
tambem estli circuit.ado em sim
ples inversor .•• ). Notem que, se 
momentaneamente o LOR for 
submetido a luz, o pino 11 toma
se "alto", com o que o capacitor 
de I Ou se descarrega quase que 
imediatamente, via diodo IN4148 
e resistor de baixo valor (1 K). 
Nessa condi9ao, e imediato o re
tomo do pino 10 ao est.ado "bai
xo" de stand by ... Lembrando que 
o pino IO do 4093 polariza dire
tamente o pino I, de "autori
za9ao" do oscilador jli descrito, 
temos que a oscila9iio apenas 
ocorre alguns minutos apds a es
curidao ser determinada sobre o 
LOR (e, por outro lado, a osci
la~iio cessa quase que imediata
mente, ao ser iluminado o dito 
LOR •.. ). A safda do m6du]g osci
lador (pino 3 do 4093) e enviada, 
via outro simples inversor (pinos 
4-5-6) a uma clipsula piezo, 
atraves da limita~ao proposital 
efetuada por um resistor de lK, e 
sob o controle final de um trans(s
tor BC548 (de modo que o som 
apenas se manifestara na pro
po~ao em que o dito transfstor 
esteja "ligado" .•• ). Notem, agora, 
a gostosa "trucagem" eletrOnica 
realizada atraves do segundo In
tegrado C.MOS, um multiplo con
tador/divisor 4020: a sa(da do os
cilador (pino 3 do 4093) e aplica-
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da tamMm a entrada de clock (pi
no 10) do 4020 ••• Tres (das vli
rias ... ) safdas do 4020, nas quais 
a Frequencia basica de oscila~o 
se mostra proporcionalmente di
vidida, comandam conjuntos for
mados por diodos isoladores 
1N4148, e resistores (nos valores 
experimentalmente determinados, 
de 270K, 470K e lM ... ). Depen-
dendo de qual ( ou quais ... ) das ci-
tadas safdas (pinos 1-13-14 do 
4020) se encontrar momentanea
mente ativa, determinado grau de 
interfe~ncia sera executado sobre 
a Frequencia fundamental do os
cilador nucleo (uma vez que os 
resistores encontram-se ligados ao 
conjunto RC basico, determinador 
da Frequencia basica do AST A
VEL ••. ). Isso proporciona uma 
modula~o automatica que altera, 
periodicamente, o timbre da sono
ridade ou zumbido gerado. Essa 
mo,dula~o imita, com grande per
fei~ao, os "altos e baixos" do 
"canto" do nosso pernilongo ... 
Como um pemilongo notumo nao 
"canta desembestado" (ele para, 
de vez em quando, provavelmente 
para descansar a "goela" •.• ), 
usamos uma quart.a safda do mul
tiplo contador (pino 3 do 4020) 
para controlar (via resistor de 
220K) a polariza~iio de base do 
trans(stor que chaveia o sinal final 
enviado a clipsula piezo... Dessa 
maneira, sob intervalos relativa
mente longos (vmos segundos), o 
zumbido pode se manifestar ou 
niio... Outro ponto que contribui 
muito para a fidelidade da imi
~iio, e que o dito trans(stor de 
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chaveamento nio recebe polari
za,;6es "cruas", tipo "tudo ou 
nada", mas sim na forma de sua
ves ram.pas proporcionadas pela 
.carga ou descarga de um capaci
tor eletrolCtico de alto valor 
(220u). Assim, tanto o c~ 
quanto o fun de cada "sessAo" de 
zumbido, ocorrem com relativa 
suavidade! A alimen~ geral 
fica em 6V, oferecidos por 4 pi
lbas pequenas, desacopladas por 
um capacitor de l OOn... Devido 
ao conjunto de impedincias, todas 
bastante elevadas, do circuito, a 
demarida de Corrente 6 mfnima, 
assegurando excelente durabilida
de ls ditas pilbas ( o que 6 bastan
te conveniente, j4 que o PERNI
LONGO PENfELHO foi imagi
nado para funcionamento ininter
rupto, por horas e dias ... ). 

- FIG. 2 - LAY OUT DO CIR
CUITO IMPRESSO ESPECfFI
CO - Com os dois Integrados no 
circuito, 6 praticamente inevitlivel 
que sua implementaliAo seja feita 
num substrata de Circuito Impres-
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so, para boa co~Ao da 
montagem. .. 0 padrio cobreado 6 
visto, na figura, em escala l: l 
(tamanho natural), podendo ser 
facilmente copiado ("carbonado") 
e executado sobre uma placa de 
fenolite virgem ... Recomendamos 
os "velhos" cuidados na verifi
c~o e acabamento da placa, j4 
que qualquer pequena falha, Iapso 
ou "curto" entre as ilhas e pisw, 
pode inutilizar todo o trabalho do 
circuito, obstando completamente 
o seu funcionamento ... 

- FIG. 3 - CHAPEADO DA 
MONTAGEM - A distribuic;Ao 
dos componentes sobre a placa (14 
estio pmticamente todas as ~as 
do circuito, com ex~ao do 
LOR, c4psula piezo e pilhas ... ) 
estli ilustrada com clareza, na fi
gura ••• Observar, principalmente, 
a oolocac;Ao dos componentes po
larizados (lntegmdos, trans!stor, 
diodos e capacitores eletrolCticos), 
hem como a rel~ valornocali
za~i.o dos demais componentes 
(resistores e capacitores "co-

Fig.2 

Flg.3 

muns" ••• ). Nao esquecer dos ''re
gulamentos" tradicionais da boa 
soldagem em Circuito Impresso: 
ferro leve, de ponta fina, baixa 
"wattagem", solda fina, de baixo 
ponto de fusAo, soldagens mpidas 
e limpas, et.c. Depois de tudo li
gado, cada componente, posi~, 
valor, polaridade, deve ser verifi
cado ... Observando entio a placa 
pelo lado cobreado (oposto ao 
mostrado), devem ser verificados 
tamb6m os pontos de solda quanto 
A sua qualidade, comprovando a 
ausencia de faltas ou excessos. 
corrimentos, etc. Tudo comprova
damente certo, entio podem ser 
cortadas as "sobras" de terminais, 
finalimndo-se esta etapa da mon
tagem. •• 

••••• 
- FIG. 4 - CONEXOES EXTBR

NAS A PLACA - Lig~ su
per-simples, j4 que o dnico espe
cial cuidado dever4 ser direciona
do para a polaridade da alimen
ta;ao, como sempr;e codificando o 
fio do positiYO pelo oondutor 
-venn,lho vindo do suporte de pi
lhas, e considerando o fio pretD 
oomo oorrespondente ao aepli
vo... A c4psula piezo e o LDR 
ni.o s.lio oomponentes polarizados, 
portanto nAo exigem cuidados es
peciais na li~. desde que se 
respeitem os pontos de eonexlo a 
eles destinados, na placa (respcc
tivamente X-X e L-L •• ). Notem 
que, embora aparentemente a fi
gura mostre a c6psula piezo e o 
LDR ligados de fonna qua.se que 
dheta A placa, eventualmente -
dependendo do arranjo fmal de 
ins~Ao na caixa - tais compo
nentes podem recebeT "prolong&• 
mentos" de seus terminais. 
atrav~ de ~s de fio no con
veniente comprimento, de modo a 
facllitar sua aco~ no inte
rior do cnofai11tr escolhido ... 

- HG. 5 - A CAIXA DO 0 PEPE" -
A figura mostra a sugestio ma.is 
6bvia para o encaixamento final 
do circuito (outtas configunlgoes 
podem ser adotadas pelo Lei
tor/Hobbysta. .• ) com o I.DR e 
a c4psula piezo posicionados no 
painel frontal do o .Maincl', .. Ob-



• 1 - Circuito lntegrado C.MOS 
4020 

• 1 Circuito Integrndo C.MOS 
4093 

• 1 - Transistor BC548 ou equi
valente 

• 4- Diodos 1N4148 ou equiva
lentes 

• I - LDR (praticamdfte de 
qua]quer ti~ ou c6digo, 
valendo contudo buscar um 
de uunanho pequeno. para 
fadlita.r a co~ao ge.
ral do circuito). 

• 1 - Cipsula piezo (a~ uma 
ctipsula de microfone de 
cristal podera ser usada .•• ). 

• 2 Resistores 1 K x 1/4 W 
• 1 Resistor lOK x l/4W 
• 1 - Resistor 47K x l/4W 
• 1 - Resistor 220K x l/4W 
• 1 - Resistor 270K x l/4W 
• 1 - Resistor 470K x l/4W 
• 1 R,esistor IM x I/4W 
• 1 - Resistor 4M7 x l/4W 
• 3 Capacitores (poll~ster) 

100n 
• I - Capacitor (eletrolftico) IOu 
' x 16V 
• 1 - Capacitor ( eletrolftico) 

220u x 16V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso 

especffica para a inontagem 
(6,9 x 5,3 cm.) 

• I - Suporte p/4 pilhas peque
nas 

• - Pio e solda para as lig~s 

I ()PCIONAl$/01\lliRSOS I 
• I - Caixa para abrigar a mon

tagem. Existem, no varejo 
de Eletronica, diversos 
containers padronizados, 
com dimensoes compatfveis 
(lembrar que, para as "fi
nalidades secretas" da 
montagem, quanto menor a 
caixa, melhor ... ) 

• - Parafusos, porcas, adesi
vos, etc. para fixa<;oes ••. 
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CAPSULA PIEZO 

A X ,~ I . r3 ~ PEPE 
LADO DOS 

LDR MPOMENT£S J 
11=+~ - I 

servem a aus8ncia de interruptor 
geral da alimen~o (ja que -
confonne deve ter ficado clam, o 
PEPE destina-se a funcionamento 
ininterrupto ••• ) que, contudo, po
de ser adicionado, bastando inter
cal:i-lo na fi.a~o do positivo ( ca
bo vermelho) provinda do suporte 
de pilhas ... E importante que a fa
ce sensora do LDR fique bem 
"desimpedida .. , de modo a livre
mente "ver" a claridade ou a es
curidao do local, sem o que o sis
tema automAfico do PEPE nao 
atuara corretamente. 

- CONSIDERA(_;OES E MODIFI
CA<;OES TECNICAS - Para tes
tar o PEPE, depois de colocadas 
as pilhas no suporte. serd necess4-
rio vedar completamente a .. en
trada" de luz sobre o LDR sen
sor ••• Coloca-se sobre o dito cujo 
um anteparo opaco e espera-se al
guns minutos .•• 0 pemilongo de
vera come<;ar a .. pentelhar", in
terrompendo, de quando em 
quando, o seu canto, para reco
me<;ar sempre. na sua caracterlsti
ca modula<;ao... "Descobrindo
se" o LDR (e estando o ambiente 
sob ilumin~ao normal, diuma ou 
proveniente de lampadas ..• ), o 

SAIDA OE SOM 
P/ CAPS. PIEZO 

CAIXINHA 
Cl CIRCUITO 
E PILHAS 

VM 
PT 

el l ffi 

rn PILHAS 
6V 

Fig.4 

som deve cessar completamente, 
assim ficando ate que novamente 
o LDR seja "cegado" ••• Tanto a 
intensidade qu.anto o timbre do 
som foram cuidadosamente estu
dados e experimentados em Labo
rat6rio, para a maxima perfei<;ao e 
fidelldade As "inten<;des" ••. No 
entanto, disparidades e tolerincias 
inerentes aos componentes, po
dem "desviar" tais pontos de fun
cionamento dos ideais padune
tros... Se isso ocorrer, o Lei
tor /Hobbysta devera modificar 
experimentalmente os valores de 
alguns componentes: para tomar o 
som ma.is baixo ou ma.is alto (em 
volume ••• ), basta alterar respecti
varnente "para ma.is" ou "para 
menos" o valor origin.al daquele 
resistor de IK entre o c::okmr do 
BC548 e a c4psula piezo ( os limi
tes prov4veis situam-se entre 
470R e 2K2 ... ). J4 para modificar 
o timbre bdsico do zumbido, de
ve-se alterar experimentalmente o 
valor do resistor original de 1 OK 
(entre os pinos 2 e 3 do 4093 ••• ), 
provavelmente dentro da faixa 
que vai de 4K7 a 22K... Outras 
modific~oes ''oomportamentais'' 
que pcKlem vir a ser necessmias 
ou desejadas, situam-se na tempo-

Fig.5 
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riza~o de "retardo" inicial (o 
tempo que o PEPE leva para co
~ar a "pentelhar". ap6s ofere
cer-se a escuridao ao LDR ... ), 
que depende basicamente do valor 
do capacitor de 1 Ou ( dobrando-se 
o valor original desse capacitor, a 
"demora" tambem dobra, e assim 
proporcionalmente ... ). Quanto A 
sensibilidade do comando 6tico, 
ela e basicamente determinada pe
lo valor do resistor "seriado" com 
o LDR no divisor de Tensao aco
plado ao primeiro gate (pinos 
12-13) do 4093 ... Dependendo de 
caracterfsticas muito especiais do 
LDR utiliz.ado, pode ser preciso 
modificar o valor do dito resistor 
(provavelmente dentro da faixa 
experimental que vai de lOK ate 
lOOK). 

1milllgos, tendo porem o cuidado 
de colocar, na base da caixinha, 
uma etiqueta com o nome do seu 
outro inimigo... Daf, e s6 dar 
tempo ao tempo, e aguardar os 
(gostosos ... ) resultados da "ar-
te" ••• 

••••• 

- SUGESTOES MAQUIA VELI-
CAS Se o distinto Lei
tor/Hobbysta tiver - num exemplo 
- dois grandes inimigos, deven1 
fazer o seguinte: .. implantar" o 
PERNILONGO PENTELHO no 
quarto de dormir de um dos tais 

F
APRENDENDO 
PRATICANDO I , ELETRONICA 

APE A SUA REVISTA 

ATENCAO! 
Profissionais, Hobbystas 

e Estudantes 
AGORA FICOU MAIS 

FACIL COMPRARI 

• Ampllflcadore• 
• Mlcrotone1 
• Mixer,. 
• Radio• 
• Gravadorel 
• Radio Gravadore• 
• Raks 
• Toe• DIICOI 

• Calx ■ I Ampllflcada1 
• Aceuo,101 para Video-Game• 
• Clipsul•• e agu!haa 
• !n1trumen101 de Med!c;:io 
• Ellmlnadores de pllhal 
• Conversore1 ACDC 
• Fltu Virgen• para Video e Som 
• Kita dlver101, etc ... 

Ru..i f:;(J! ,J(; dt' Uuprd!_ 310 Sto ArrittrO 

Sau P""'" IJ 300rn <.lo Lgo 13 oe Mdh:JI 
r:r P r14 7~3 TP' 746 1167 

PACOTES ECONOMICOS (ELETRONICOS) 

OFERTAO ! ! ! 
Os mais variados tipos 

de PACOTES! ! 

Todos com os mais 
uteis e variados 
componentes 

D10D0S 
PACOTEN!! 17 

100 Peyas. Contendo 
os mais variados e 

usuais tipos de Retifi
cadores, Zeners, Si
).. nal,etc. 

' Cr$ 38.000,00 

ELETROLfTICOS 
PACOTE NlllJ 

so Peyas. Com di• 
versificados e varia
dos tipos de capaci
dades, vollagens e 
U modelos. 

l\ Cr$ 34.000,00 

CERAMICOS 
PACOTE N11 22 

200 Pe,;;as. (T enninal 
Padri'lo). Os tipos de 
capacidades e volla• 
gens sao inumeros e 
• usuals. 

\ \ Cr$ 31.000,00 

CERAMI COS 
PACOTE Nll120 

TRANSfSTORES 
PACOTENll 11 

100 Peyas. Com OS 

mais diversos BC's e 
BF's • para uso em 

::,sciladores • drives • 
amplificadores, etc. 

\ Cr$ 46.000,00 

RESISTORES 
PACOTE N~26 

300 Per,;as. Enorme 
variedade de valores 
e wattagens - com ti
pos diversos para o 

"-' uso diario. 

\\ Cr$ 35,000,00 

POTENCIOMETROS 
PACOTE N11 18 

10 Pe<;as. Super
oferta / lmperdrvel 111 
Nao perca a chance 
de adquirir"a pre,;;o 
super· oferta nestes 

mats diversos lipos e 
modelos de uso 
~ geral. 

\ Cl'$41.000,00 

1.000 Per;:as (PRt•FORMATADO) 
SUPER•OFERTA!!! 

Cont~m todas as capacidades que voe~ uti
liza no dia-a-dia. Adqulra quantos Pacotes 
desejar e use no dia-a-dia. Mas nao po:,rca, 

esle estoque e limitado. 

Cr$ 61.000,00 

PACOTE ELETRONICO 
PACOTE N910 

E' o tradiclonal Pacote, 
com os mats varlados Ii· 
po:, de componentes p~-. 
ra o uso no ctla~a-Oia, 
1a1s como, oonectores, 
placas, dis)untores. cha, 
ves, pinos, semlconduto
res~ 

Cr$ 26.000,00 
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- 0 PROJEI'O - As explica~oes 
dadas al em cuna. junto a foto do 
prototipo do "POTENCIOME
TRO TEMPORIZADOR", ja di
zem quase tudo ... 0 m6dulo (pro
jetado com visao nitidamente in
dustrial ... ) eletronico, ultra-com
pacto (tanto que sua plaquinha 
pode ser "leiautada" para ficar 
"escondida" atrM do corpo do 
proprio potenciometro de ajus
te/controle ••• ) funciona como 
temporizador de boa precisao, 
numa gama de perfodos estabele
cida entre 1 e 100 segundos (pode 
ser alterada, num ou noutro senti
do, conforme veremos mais a 
frente ... ), com o disparo ou infcio 
do Tempo sendo feito pelo acio
namento momentaneo de um 
push-button N.A. de baixa Cor
rente. A safda do circuito tern ca-

pacidade suficiente para energizar 
praticamente qualquer rele cuja 
bobina possa operar sob 12 VCC, 
e que apresente uma Resistencia 
igual ou superior a 30 ohms (isso 
abrange, na pratica, uma enorme 
gama de reles, universalizando o 
interface de Potencia .•• ). 0 dito 
rele, por sua vez, atraves dos seus 
contatos de utiliza<;io, pode entiio 
controlar cargas realmente "pesa
das", que trabalhem em CC ou 
CA, sob dezenas de Amperes, e 
demandando Potencias de milha
res de Watts ... ! 0 importante e 
que o m6dulo eletronico (do qual 
o rele, na condi<;lio de interface 
de Potencia, nao faz parte intrfn
seca ..• ) foi desenvolvido visando 
a mlixima miniaturiza<;ao, de mo
do que, em termos ffsicos finais, 
tudo se resumira num volume 

pouca coisa superior ao do pro
prio potenciOmetro destinado ao 
controle/ajuste dos Tempos ... 
Com isso se satisfaz uma das 
principais condi~oes/requisitos 
em aplica~oes industriais: o esp&
~! Em qualquer cantinho "so
brante., de um painel de maquina
rio existente, o dispositivo podera 
ser facilmente acomodado, "pu
xando-se" pouqufssimos fios e li
ga~oes (slio apenas t:res cabos in
terligando o POTEMP ao rele de 
interface e alimen~ao .•• ). Um 
unico (e importante) requisito: o 
rele utilizado na intermedi~lio do 
controle, devera ser do tipo dota
do de pelo menos dois contatos 
reversfveis completos, ja que um 
conjunto de contatos sera - obri
gatoriamente - utilizado no co
mando do sistema de auto tum off 
do .POTEMP ••• 

- FIG. I - 0 CIRCUTIO - No Arna
go do circuito temos um Amplifi
cador Operacional 741, "man-
jadfssimo" (barato e confiavel ... ), 
trabalhando como comparador .. . 
Sua Entrada Inversora (pino 2) e 
mantida sob Tensao fixa, corres
pondendo a detenninado percen
tual do valor geral da alimenta~ao 
(12V nominais). Esse nfvel de re
ferencia e comparado pelo 741 
com a Tensao aplicada a sua En
trada Nao Inversora (pino 3). Es
ta, por sua vez, depende da carga 
assumida pelo capacitor eletrolfti
co (tipo tantalo, para boa estabili
dade e precisao •.• ) de lOOu •.• A 
carga do dito capacitor se da 
atraves do conjunto formado pelo 
resistor fixo de 1 OK e potencio-
metro de IM - linear, de modo 
que, atraves do ajuste dado ao ei-
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TEMPO 
I -100 SEG. INiCI0 r---...-,,___.....,. ____ ,___...,_ __ ----1+c -- - -------...-oT.,_,. _ - - ____ 4121tcc 

Im 
LIN. 

101( 

IOOAI 
16Y 

xo/knob do citado potenciometro, 
podem ser estabelecidos facilmen
te perlodos desde cerca de 1 se
gundo (com o potenciometro ajus
tado em seu ponto mfnimo) at6 
cerca de 100 segundos . (poten
ciometro na posi~ao de maxima 
Resistencia. •• }. Ao ser aplicada a 
alimen~ geral, pela moment!
nea pressao sobre o push-button 
N.A. de "infcio,., a safda do 741 
(pino 6) assume imediato estado 
"baixo", polarizando favoravel
mente o terminal de base do 
trans{stor BC328 (PNP), atravt!s 
do resistor de 4K7 (o resistor de 
2K2, A linha do positivo da ali
menta~o, se encarrega de manter 
o dito translstor devidamente 
"cortado", quando assim ele deva 
ficar ••• ). Com o BC328 "ligado", 
suficiente energia (Tensiio e Cor
rente) estara presente no terminal 
"R" do m6dulo, para acionamen
to do relt! ( que - conforme foi dito 
- e agora 6 mostrado, f"tca "fora" 
do mddulo b4sico •.. ). 0 diodo 
1N4001, em "anti-paralelo" com 
a bobina do rele, se encarrega da 
pro~ao ao transfstor, contra ure
piques" de Tensao que ocorrem 
nos momentos de chaveamento ••• 
Assim que a Tensao no capacitor 
de lOOu atingir um ponto equiva
lente ao valor de refetancia apli
cado ao pino 3, o comparador 
(741) reconhece a equipa~o da 
dita refetencia e - imediatamente, 
leva sua sa(da (pino 6) a estado 
"alto" (proxima aos 12V positi
'¥08 da alimen~ao ... ), com o que 
o BC328 "corta", desativando o 
rete de interface ... Observem que 
o conjunto .. de cima" de contatos 
do rel!, com seus tenninais C e 
NA "paralelados" aos tenninais 

' ~500MA 
' ' l I 

' ' ' 

do push-button de "infcio", se 
encan:ega de - durante todo o 
perlodo da Temporiza~ao - manter 
o m6dulo devidamente alimenta
do ... Encerrado, porem, o perlodo 
(pre-ajustado no potenciometro de 
IM ... ), esse conjunto de contatos 
volta a "abrir", desligando com
pletamente a alimenta~ de todo 
o circuito ( considerando ainda a 
qualidade "Normalmente Aberta" 
do proprio push-button de "inf
cio" ... ). Nesse sistema, a deman
da de energia em espera ( Bland 
by} 6 de - simplesmente - "zero"! 
Essa condi~o 6 ideal sob muitoa 
a~tos: alem de gerar 6bvia e 
direta economia de energia, isola 
comp.letamente o circuito de even
tuais interf~ncias ( que pode
riam, em alguns casos. detenninar 
dispat os aleat6rios da Tempori
~. essas eoisas ... )! 0 trans(s
tor di iver, BC328, mostra wna 
Corre11te Mrucima de Coletor sufi
ciente para o acionamento mesmo 
de reles um tanto "pesados", Cu
jas bobinas demandem at:6 cerca 
de 400mA para perfeita energi
~ao (daf o limite mlnimo de 
30R para seu valor dhmico ••. ). A 
corrente recomendada para ali
men~ao geral (500mA) 6 - por
tanto - plenamente suficiente, e 
apenas sen1 efetivamente "puxa
da .. dmante o perlodo da Tempo
riza~ (j4 que em stand by, con
fonne ficou "provado", a deman
da I!... "zero"... Finalizando as 
explia~oes t6cnicas, lembramos 
que a capacidade de Corren
te/Potencia dos contatos de apli
c~ao do rele sen1, obviamente, 
determinada e parametrada pelas 
necessidades da propria carga fi
nal a ser controlada. .. Quan to a 

Fig.I 

tal aspecto, nao existe o menor 
problema, j4 que existem rel& 
com bobinas para 12 VCC, dota
dos de contatos para dezenas e 
mais dezenas de Am¢res, capa
zes de opernr cargas de elevadfs
sima Poffincia (milhares de 
Watts}, tanto em CC, quanto em 
CA. A escolha do intaface, por
tanto. fica condicionada a tais ne
cessidades da carga, e nlio entm • 
diretamente - no "~rito" do 
POTEMP, enquanto m6dulo ... 

••••• 
- FIG. 2 - LAY our DO CIR.

CI.JITO IMPRESS() • E.mbora te,,. 

nhmnos enfatizado as inten~s 
de miniaturi_m;Ao, notem os Lei
tores/Hobbysras que nem por isso 
a configumc;ao de ilhas e pistu 
ficou 0 apertada" ou super-eon
densada... Isso ocorre por que o 
circuito utiliza uma quantidade 
extremamente modesta de compo
nentes ( outro fator imponante na 
redu~o final do cusro do proje
to ... ), facilitando a implemen~o 
em plaquinha pequena, sem com 
isso incorrer em .. espremimentos" 
excessivos ... A tigura mostra. em 
tamanho natural ( escala 1: I) a fa
ce cobreada, com o padriio que 
deve ser cuidadosamente copiado 
sobre um.a plaquinha virgem 
( quem quiser "fugir" desse traba
lho de reprodu920/conf~io da 
placa, podera recorrer ao pnUico 
sistema de KITs, oferecido pela 
Concessionaria Exclusiva, 
EMARK EL.htR.6NICA - vejam 
andncio em outra pAgina da pm
sente APE ••• ). 0 importante - co
mo sempre - 6 verificar-se cuida
dosamente a placa ao final da 
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LISTA DE P£~AS 

• I - Circuito lntegrado 741 
• I -Transfstor BC328 (PNP, 

WJO geral, para mMia Cor
rente de Coletor) 

• I - Diodo IN4001 OU equiva
lente 

• 1 -Diodo 1N4148 ou equiva-
lente 

• 1 - Resistor 2K2 x l/4W 
• I - Resistor 3K3 x l/4W 
• 1 - Resistor 4K7 x 114W 
• I - Resistor 6K8 x l/4W 
• 1 - Resistor IOK x l/4W 
• I - Potencii)metro IM (linear) 
• 1 - Capacitor (tipo t.Antalo, de 

prefe~ncia) 100u x 16 OU 

25V 
• I - Placa de Circuito lmpresso 

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

• 1 - Pe~ de barra de coneto
rea, tipo "Sindal", cl3 
segmentos, para as co
nexoes extemas do PO
TEMP 

• - Fio e solda para as lis8'oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• I - Knob (de prefe~ncia do ti
po "indicador", "bico de 
papagaio", etc.) para o po
tenci6metro. 

• - Fita isolante, OU tinta plu
tica para isolamento da fa
ce cobreada do Impresso, 
ao final da montagem/ins
tal~o. 

EXTRAS 

• I - Posb-buUon N.A. (Nor
malmente Aberto ), OU 

qualquer outra chave de 
3'io moment.Anea, tipo 
N.A., mesmo micro-swit
ches ou interruptores in
dustriais diversos, desde 
que capazes de manejar 
uma Corrente de 500mA 

• 1 - Rela , para o inferfacc de 
Po~ncia, com bobina para 
12 VCC, Resis~ncia mt'
Dima de 30R, pelo menos 
dois contatos reverst'veis, 
com capacidade de Corren
te/Po~ncia compat{vel com 
a carga que se pretenda 
controlar. 

conf~o, buscando (e corrigin
do ... ) eventuais defeitos (falhas, 
curtos, lapsos, etc.) an1CS de se 
iniciar as soldagens. As INS
TRU<;OBS GERAIS PARA AS 
MONTAGENS, e o TABELA.O 
APE (encartad.os permanentemen
te nas primeiras p!ginas de APE, 
junto lt A VENTURA OOS 
COMPONENTES ••• ) trazem sem
pre preciosas infonnac;oes, "di
cas", conselhos e sugestoes prati
cas que de'W!m ser consideradas 
pelos Leitores/Hobbystas, em to
da e qualquer montagem... VAo 
Hi! 

- FIG. 3 - CHAPE.AD0 DA 
MONrAGEM - A plaquinha es
pect'fica, agora visto pelo seu lado 
nio colxeado, j4 com todas as pe
~as do m6dulo (mcnos o poten
ci6metro, sobre o qua! falaremos 
e detalharemos mais adiante ••• ) 
colocadas. Aten~ A posi~Ao do 
741 (referenciada pela extremida
de marcada), do BC328 (referen
ciada pelo lado "chato" do com
ponente), dos diodos (indicada 
pela extremidade que cont6m uma 
cinta ou anel em cor contrastan
te ... ) e l polaridade do capacitor 
de I OOu ( eletrolt'tico de boa qua
lidade ou - de pref~ncia - t.Anta
lo ••• ). Cuidado, tal:DMm. para nao 
"trocar as bolas" quanto aos va
lores/posic;oes dos resistores 
(qualquer inversio "bagun~" o 
funciorunnento do circuito ... ). 
Quern for novato de\lC recorrer 
aos encartes G4 citados) INS
TRU<;OBS GERAIS PARA AS 
MONT AGENS e TABELAO 
APE, na busca de importantes 
subst'dios praticos... Depois de 
todas as pec;as soldadas, tudo de
ve ser conferido (posi~s. valo
res, c6digos, polaridades, etc.), 

JOQUIIIIIOI 
DE ,io, 
11(0100 
£ NU 

POT. 

Fig.2 

Fig.3 

para s6 entiio serem "amputadas" 
as sobras de terminais, pelo lado 
cobreado ••• Tarnb6m deve ser ve
rificada a qualidade de cada ponto 
de solda, e a obrigatdria aus!ncia 
de "curtos", corrimentos ou ex
cessos de solda ... 

- FIG. 4 - UGAc;AO/FIXACAO 
DO ~O - 0 po
tenciometro de IM deve ser liga
do aos pontos P-P-P da placa (ver 
fig. 3), sob uma condic;io mecini
ca muito especial, destinada a en
fatizar a compac~ geral do 
m6dulo... Confonne vemos em 
4-A, inicialmente ttes pedacinhos 
(uns 2 ou 3 cend'metros cada. •• ) 
de fio rlgido e mt devem ser en
fiados nos furos respectivos, e 
soldados, de modo que se proje
tem pelo lado cobreado (nio pelo 
lado dos componentes ••• ). Notem 
que os pontos P-P-P j4 est.lo 
"leiautados" e posicionados de 

0 
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modo a "batcrem" mecanicamen
te com a disposi~ natural dos 
terminais do potenci&netro ( este 
em tamanho SlaDdart, lembrem
se ... ). Dessa forma, resta apenas 
inserir os olhais dos terminais nos 
tr& fios e so1<14-los um a w:n. fi
cando o conjunto conforme ilustra 
a figura 4-B. Notem que ~ iq,or
tante guardar um certo afastamen
to entre a bunda do potenci&net:ro 
e a superffcie cobreada da placa, 
prevenindo "curtos" OU contatos 
indevidos ( o corpo metffico do 
potenci&netro, se "encostar" As 
trilhas e ilhas, podera promover 
~as .. bagun~as" el6tricas, da
nosas ao circuito e aos componen
tes ... ). Conv6m, mesmo, isolar 
previamente as me.as cobreadas, 
ou pintando-as com esmalte pl'5-
ti.co (ti.nta isolante) ou revesti.ndo 
a face do Impresso com fita iso
lante de boa qualidade. Observem 
que o conjunto, ap6s a anexa~ 
do potenciometro, fica auto-sus
tentado, com a plaquinha ocupan
do lire.a pouco maior do que a 
propria retaguarda do potenci6-
metro... Desse modo, olhando-se 
o conjunto pela frente (pelo eixo 
do potenci6metro ... ), a plaquinha 
ficant "escondida 14 atras" ... Essa 
condi~ mecfuuca final ~ impor
tante, para garantir a comp~ 
e a facilidade de instal~ do 
POTEMP em qualquer "canti.-
nllo'' ... 

- FIG. 5 - DIAGRAMA DAS CO
NEXOF.S HXTERNAS E INS
TAI.A<;AO - Confonne deve ter 
ficado mais do que claro (revejam 
figuras anteriores, notadamente o 
esquema, na fig. 1) o m6dulo ele
tn'>nico do POTEMP apresenta 
apenas 3 conexoes extemas, a sa-

,or. a 
110 "OUTIIO" ~ 
LADD DA 
1'1.ACA 

ber: < + > para o positivo c1a ali
men~ao. via push-buUoo. (R) 
para o rela, e (-) para o aegati.vo 
da alimen~ao ... Todas as outras 
conexoes (em tracejado na fig. 1) 
correspondem a disposi~ to
talmente extemas ao circuito, 
conforme ilustra, com clareza, a 
fig. 5. Notem que a bobina do 
rel6 ficani "entre" o terminal "R" 
e "-" do m6dulo e observem ain
da que - obrigatoriamente - os· 
contatos C e NA de um dos con
juntos do rela utilizado, devem 
ser ligados a ambos os "lados" do 

INICIO 

proprio interruptor geral de "inf- Fig, 6 cio" (push-buuon). As conexoes ._ _____________ .,..,.. 

gerais de alimenta?> sao ma.is do - FIG. 6 - SUOFSTAO PARA 0 
que 6bvias, 'restando ao instalador DIAL DO POTF.MP - Conforme 
respeitar as polaridades. Final- j4 foi dito, a id6ia Msica que le-
mente, os contatos "livres" do vou ao projeto do POTEMP em 
rela, serao desti.nados l utiliza~ao "facilidade absoluta na insta-
firutl (controle da carga de Pot.en- layao", ocupando o m1'nimo de 
cia), nas confonnidades da apli- volume intemo e es~o no painel 
c~o desejada. Quanto aos 12V frontal de controle ... A figum chi 
da alimen~Ao, conforme j4 foi uma id6ia elementar (e por isso 
mencionado, devem ser capazes mesmo, talvez a melhor ... ) de. co-
de oferecer uma Corrente de ~ mo implementar o lay out final da 
500mA, para que tudo possa tra- "coisa" ••• Com o potencidmetro 
balhar com a devida "folga" ... Na dotado de um knob indicador, 
verdade, o circuito do POTEMP ~ baste desenhar uma esoala circular 
tiio pouco "frescon, que mesmo em tomo de sua posic;fto, estabe-
fontes summias (um transfonna- lecendo subdivisc'ies ao longo do 
dor, dois diodos e um eletrol!ti.- arco da dita escala, pam os Tem-
co ... ) poderlio, com seguran~. pos intermedimios (en~ o mt'-
energizar o circuito, sem grandes nimo de l segundo e o nuwmo de 
"galhos ..... Como 12 VCC t uma 100 segundos ... ). Para uma cali-
Tensao quase que "standartizada" hrB9iio bdsica, os tempos m!nimo 
em equipamentos profissio- e mrudmo devem ser eronometra-
nais/industriais, em muitos casos dos com o aux.tlio de wn bom 
sera possfvel o "furto", pum e re16gio ou cron6metro digital (do-
simples, da energia de alimen- tado de indica¢es de atlS d6ci.mos 
~ao do proprio maquinmio a ser de segundo ••• ); em seguida1 o erco 
controlado, ou oe linhas comparti- de at~lio do potenci6metro po-
lhadas de alimen~ao j4 existen- dera ser linear e proporcionalmen-
tes... te dividido, com a resol09ao ne-

INiCIO 
PUSH 
IUTTON 
II.A. 

cessmia a aplica.yiio (se segundo 
em segundo, ou a intervalos de 5 
ou 10 segundos, conf011lll: ne
cessmio ... ). O pusb-button de 
"INf CIO" (se a unidade for mon
tada/instalada own mcSdulo ple
no ••• ) pode fl.car logo abaixo do 
potenci6metro de TEMPO... Em 
outras apli~ industriais, 
eventualmcnte esse comando de 
inkio sen\ execut.ado por awitcbel 
jtl existentes ou mecanieamente 
acopladas ao maquindrio, deven
do entllo ser feita a simples li
g~fto da tal chave ao mddu-
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lotrele, confonne ilustram as figs. 
1 e 5. 

MEXENDO NO PO'll:IIP ... 

A faixa de O a 100 segundos 
nos parece bastante iitil e ampla, 
pam a grande maioria das apli
ca<,joes industriais. entretanto, quem 
quiser modificar tais lirnites, podera 
faze-lo com relativa simplicidade, 
alterando os valores dos componen
tes que condicionam o penodo, ou 
sejam: o resistor fixo de lOK, o po
tenciometro de 1 M e o capacitor de 
IOOu... Algumas sugestoes e "di
cas" a rcspeito; 
- Pam alterar o Tempo Mfnimo, 6 

mais flicil modificar o valor, uni
camente o resistor fixo original 
(10K), normalmente numa faixa 
que vai de 1K ate 100K. 

- Pam alterar o Tempo Mhnno, a 
solu<;ao 16gica e modificar-se o 
valor do capacitor original 
(100u), dentro de uma faixa re
comendada ent:re lOu e 470u. 
ATENc:;AO: de modo geral, 
quanto maior o valor do dito ca
pacitor. rnaior tambem sera a sua 
"fuga", com o que os clilculos 
proporcionais poderiio ficar pre
judicados (assim como a prdpria 
"repetibilidade" dos penodos 
ajustados •.• ). Pam atenuar tais 
problernas, recomendarnos sempre 
o uso de componentes de tantalo 
(ernbora eletrolfticos comuns, com 
valores ate 1 OOu, possam tambem 
ser usados, em aplica9oes niio 
muito rlgidas •.. ) e, no caso de se 
desejar usar valores altos, optar 
peJo "paralelamento" de v4rios 
componentes de valor menor ( ca
da um de - no maximo - lOOu ••• ) 
ate compor o valor total desejado 
ou requerido... Dessa fonna, 6 
melhor usar 5 capacitores de tan
talo, cada um com 1 OOu, devida
mente paralelados, do que um 
unico capacitor de 4 70u, por 
exemplo .•. 

- Para alterar a gama de ajustes 
poss(veis, 6 6bvio que o melhor 
caminho 6 via modific~ao do va
lor. original do pr6prio potencio
metro (1 M). Desde que sua curva 
de varia<;iio seja do tipo LINEAR, 
valores desde lOOK ate 4M7 po
derao ser experimentados ..• 
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MULT(METROS ICEL 

OFERTA 
MODELO IK-25K 

SENSIJl.llADE: 201(/1~ OHMS (VOC,/VN:,) 
VOLTDC: 5l25/100/500/1000V 
Ya.TN;: 51251100/500/1000V 
CORRENTE DC: 50uA/5/50/500mA 
RESiSTtNclA: 6K/60QK/6M/60M OHMS 
DECl£1S: . 20 A TE +62dB em cinoo escalas 
ot.ENS0e.s: 117 X 76 X 32 rrm 
PESo. 280 gramas 
PRECISAO; +I• 4% do !undo de escala em 

T ensao Conlfnua, Corrente Contr
nua e Reslst4ncia, 
+I· 5% do !undo de escala em 
Tensoo Altemada. 

20.000 OHMS/VDC 
10.000 O1111S/VAC 

' 
MODELO IK-30 

SENSl!llJ)ADE: 20K/10K OHM (VDCIVAC) 
Ya.TDC: 5125150/250/500/JOOOV 
VOLT AC: 10/50/100/500/1000V 
CORRENTE DC: 50uA/2,SmA1250mA 
~ O,!iM OfiM (x1/x1 O/x1K) 
DECllBS: -20d8 ale 'l-6:ldB 
DIIENSOE'S: 117 lh6 X 32 mm 
PESO: 260 gramas 
PJlEC1SNJ: +I- 4% do F,E. em DC (~ 23' +I• 

59C) +/• 5% do F.E. em AC 
+I• 4% do C.A. em RES!ST~NCIA. 

20.000 OHMS/VDC 
10.000 OHMS/VAC 
~ ELETRONlcACOISICW. L ~ 
R Gen. Os6rl0, 1551185 • CEP. 01213-000- S~o Paulo/SP 
Fones: (011)221-47791223-1153 - Fax: (011)222-3145 

OkETRON LIVROS 

~ BAsJcA · TEORIA PRATICA 
• da Eletricidade ate Eletr6nica 

Digital, oornponentes eletronicos, instrumentos e 
arnilise de circuitos. Cada assunlo e acompa
nhado de uma pratica. 
NSTRUMENTOS P/OFICINA ElETRONICA 

• Conceitos, pr.iticas, unidades 
eletrlcas, aplica¢es. Multrmetro, oscilosc6pio, 
Gerador de Sinais, Tester Digital, Microcompu
tador e dispositivos diversos. 
RADlo- TEORIA E CONSERTOS 

• Estudo de receptor, calibragem 
e consertos. AM/FM, ondas medias, ondas cur
tas, estereo, toca-dicos, gravador cassete, CD
compact disc. 
CO cc:».PACT DISC • TEORIA CONSERTOS 

• Teoria da gravac;ao digital a la
ser!, estagios, do CD player, mecanica, sistema 
6tico e circuitos. Tecnicas de limpeza, conser• 
vac;ao, ajustes e consertos. 
TELEVISA() - CORES PFETOIBRANCO 

- Princ(pios de transmissao e cir· 
cuitos do receptor. Defeitos mais usuais, locali• 
za<;ao de estagio defeituoso, tecnicas de conser
lo e calibragem. 
vfoEO-CASSETE - TEORIA CONSERTOS 

• Aspectos te6ricos e descri<;ao 
de circuitos. Toma como base o original NTSC e 

versao PAL-M. Teoria, tecnicas de conserto e 
transcodificac;ao. 
EI..ETRONICA DIGIT AL 

- Da L6gica ate sistemas micro
processados, tecnicas de programac;ao e oon
sertos. Analise de esquemas eletricos do A TARI 
eODYSSEY. 
CONSffiUA SEU COMPlITADOR 

- Microprocessador Z-80, eletr0• 
nica (hardware) e programac;ao (software). Pro
jeto do MICRO-GALENA para treino de assem
bly e manutenc;:ao de micros. 
MANlITENCAO DE MICROS 

• lnstrumentos e tecnicas, tester 
estatico, LSA, analisador de assinatura, ROM de 
debugging, passo-a-passo, ca adorde endere
c;o, porta m6vel, prova 16gica. 
CR::UITOS DE MICROS 

- Analise dos circuilos do MSX 
(HOT BIT/EXPERT), TK, TRS-80 (CP 500), AP
PLE, IBM•XT. lnclui microprocessadores, mapas 
de mem6ria, conetores e periterioos. 
PERIFERICOS PARA MICROS 

. - T eoria, especifica¢es, carac
teristicas, padr6es, intera<;ao com o micro e apli• 
cac;6es. Interlaces, conectores de expansAo dos 
principais micros. 

EMAAKELETAOr«:A~IALtTQA 
R~ Peninal Osorio, 15hJ85 . 
CEP01213: S~ paul()+SF' .· 
f!:mes: (011t2~•1153,i;!Z:k:4?Jti ' 


