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Embora sempre preservando seu "estilo" e filosofia de trabalho, APE mostra, em 
cada novo exemplar, um certo enfoque dos projetos, como que centrando a tem~tica de 
cada nllmero da Revista em um dos inllmeros campos e "segmentos de interesse" em que 
se divide a modema EletrOnica ... 

Essa postura ~ algo niio intecional, surgindo quase que naturalmente ao longo das 
reunioes de desenvolvimento e pr~-sele<;:ao dos projetos a serem criados e produzidos pa
ra cada APE, realizadas pela Equipe Editorial e T~cnica ••• Assim, mesmo mantendo am~
xima "diversidade'"ide id~ias, o Leitor/Hobbysta notar~, no preserite nllmero da Revista, 
um direcionamento para as montagens e projetos mais SIMPLES e FACEIS, praticamente 
todos num nrvel de "dificuldade" tao baixo que mesmo absolutos principiantes conseguiriio 
levar a born tenno a grande maioria das id~ias aqui mostradas (neste n9 46 de APE ••• ). E 
tern mais: al~m da intrrnseca simpl"lcidade, tamb~m enfatizamos, no presente nllmero de 
APE, o uso apenas de componentes s4per-comuns, de baixo custo e de f~cil aquisii;;iio nas 
lojas! 

Notem, contudo, que (em EletrOnica, e em ludo o mais ••• ) SIMPLICIDADE nffo 6 
sin6nimo de "insuficiencia" ou de inadequai;;ao! Muilo pelo contr~rio ... Entre as montagens 
mostradas no presente exemplar, algumas podem ser claramente qualificadas como PRO
FISSIONAIS (como o "ILUMINAc;:;AO AUTOMP.TICA PIP.REAS EXTERNAS" ... ), e outras 
mostram consistente utilidade e versatilidade (como o "TRILUX", a MAE AUTOMP. TICA" e 
o "CONTROLE REMOTO INFRA-VERMELHO, LIGA-DESLIGA, DE POTENCIA" ... ). 

· Paralelamente (sempre dentro do ."universo de simplicidade" imposto aos projetos 
ora mostrados ••• ) tamb~m estao devidamente atendidos os Leitores/Hobbystas da "tribo" 
dos eternos EXPERIMENTADORES (aqueles que fazem da Eletr6nica, mais do que um 
simples Hobby, e gostam de "avani;;ar" em pesquisas as mais diversas e interessantes ... ), 
com o "EXPERIMENTADOR DE ALTA TENSAO" ("GERADOR DE RAIOS") ecomo"ES
CUTADOR EXPERIMENTAL MBF" ... 

E a "coisa" niio flea por ar ••• ! Temos ainda a pr~tica "MANOPLA ELETRONICA 
P/AUTOMOD_ ELISMO E FERROMODELISMO", excelente dispositivo para "incrementar" 
autoramas e ferroramas, e o "SIMULADOR DE ATENDIMENTO TELEFQNICO", importan
te item de "segurani;;a psicol6gica", extremamente v~lido nos dias "desconfiados" que vi
vemos ••• 

Enfim (isso nao ~ novidade para os Leitores/Hcibbystas "juramentados", e os novos 
amigos que a cada mes se juntam a tunna tamb~m percebem logo ••• ), APE Nniio deixa a 
peteca cair", mantendo sempre um contelldo editorial da mais alta qualidade, em grande 
quanlidade (abram qualquer das "outras" revistas de Eletr6nica,brasileiras e vejam seal
. guma delas traz tantos projetos realmente completos e detalhados. •• ) e enfocados sob a 
mais rfgida honeslidade para com o Leitor (aqui Voces ficam sabendo de ludo, mesmo de 
eventuais "assuntos internos" que a maioria• das publicai;;oes teima em "esconder" ou 
"disfarc;:ar", numa "~tica" - no mfnimo - duvidosa ... ). 
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hobby ou utilizac;ao pessoal sendo proibida a sua comercializac;ao ou industria
lizac;ao sem a autorizac;ao expressa dos autores ou detentores de eventuais di
reitos e patentes. "A Revista nao se responsabiliza pelo mau funcionamento ou 
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INSTRUC6ES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS 

OS COMPONENTES 

• Em todos os clrcultos, dos mals simples aos mals 
complexos, exlstem, bask:amenle, dols !Jpos de pa
ces: as POI.ARIZADAS e as NAO POI.ARIZADAS, Os 
componentes NAO POLARIZADOS sAo, na. sue· 
grande malorla, RESISTORES e CAPACITORES 
comuns. Podem ser llgados "daqul pre 14 ou de 14 
pr!\ cl\", sem problemas. 0 0nlco requlslto 6 reco
nhecer•se prevlamenle o YBlor (e outros parAme
tros) do componente, para llg&-lo no lugar ceno do 
clrcullo, 0 "TABELAo· A.P.E. d6 lodas as "dices• 
para a leltura dos valores e oodlgos dos RESISTO
RES, CAPACITORES POU~STER, CAPCITORES 
DISCO CERAMICOS, etc. Sempre que surglrem dO. 
vldas ou •esqueclmentos•, as 1.nstruc0es do "TA-
BEIAO" devem ser consultadas. . 

• Os principals componenles dos clrcultos sAo, na 
malorla das vezes, POLARIZADOS, ou seJa, seus 
terminals, plnos ou "pernas" !Am posl(:Ao cerla e 
dnlca para serem llgados ao clrcullol Entre lals. 
componenles, destacam-se os DIODOS, LEDs, 
SCRs, TRIACs, TRANS'6TORES {blpolares, lets, 
unl]unc6es, etc.), CAPACITORES ELETRa.fTICOS, 
CIRCUrTOS INTEGRADOS, etc. ~ mullD lmpol1ante 
que, anles de se lnlclar qualquer montagem, o Lei
tor ldenUflque corretamente os •nomes• e posl(:Oes 
relaHvas dos terminals desses componentes, J6 que 

qualquer lnvers!o na hora aas so~agens ocaslo-· 
nar4 o nlo fu~ do clrculto, al6m de 
eventuals danos ao pr6 prlo componente erronea
rnente llgado. 0 "TABELAO" mostra a grands malo
rla dos componenles normalmenle utlllzados nas 
montagens de A.P ,E,, em sues apenlnclu, plna
lJl!lle, e ....._ Ouando, em algum olrcullo pub! 
ca04(, surgtr um ou mats componenles cuJo "visual" 
nllo esteja relaclonado no "TABELAo•, as necessA
rlas lnfonnacoes serllo fornecldas Junto ao texlo 
descrlllvo de respective montagem, atravts de llu&
tra911e& claras e objetlvas, 

UGANDO E SOLDANDO 

• Pratlcarnenle lodes as montagens aqul publlcadas 
silo lmplementadas no slstema de CIRCurrO IM• 
PRESSO, asslm as lnstru¢es a segulr referem-se 
aos culdados bblcos necessArlos ll - tllcnlca de 
montagern. O car6ter geral des recomendacoes, 
co.ntudo,. fez com que alas tamb6m seJam v6lldas 
para ewntuals oulnla lllcnlcas de montagem (em 
ponte, em barre, etc,), 

• Dew ser ~ ut!llzado ferro de solder lave, de 
ponta !Ina, e de balxa "wallagem• (mAxlmo 30 
watts). A solda tainb6m deve ser fine, de boa quall
dade e de balx<I, ponto de fusAo (tlpo 60/40 ou 
63/37), Antes de lnlclar a soldagem, a ponla do fer• 
ro deve ser llmpa, removendo-se qualquer oxlda(:llo 
ou suJelra all acumuladas. Depols de llmpa e sque
clda a ponla do ferro deve ser levemente estanhade 
(espalhando-se um pouco de solda sobre ela), o 
que facllltarA o contato 16nnlco com os terminals, 

• Aa euperffcles cobreadas des placas de Clroulto lm
pr8980 devem ser rlgorosamente llmpas (com llxa fi
ne ou palha de ll90) antes des soldagens. 0 cobre 
d8¥11 eer brllhante, sem qualquer reskluo de oxl• 
dai;,Gea. euJelru, gorduraa, e~ (que podem obstar 
as boa eoldagens). Notar que depols de llmpas as 
llhas e plllal cobreadas nlo devem mals ser toca
da oom os dedoe, pola a gordura e 4oldos conlldos 

na transplrac!lo humane (mesmo qua as m!los Pllf9-
~ llmpas e secas ... ) alacam o ,cobra com grande; 
rapldez, preJudlcando as boas soldagens. Os ter• 
mlnals de componentes tamb~m devem eslar bem 
llmpos (se praclso, raspe-os com uma IAmlna ou e&
,lllete, atll que o metal flque llmpo e brllhante) para

1 qua a solda "pegue• l;)em... . 
• Verlflcar sempre se n!lo exlslem delettos no padrlo 

cobreado da place. Constatada alguma Irregular!,. 
dade, ela deve ser sanada 11111N de se colocar oa 
componentes na place. Pequenas lalhas no cobre 
podem ser facllmente recompostas com uma gotlnha 
de solda culdadosamente apltcada., JII eventuala 
•curtos• entre Uhas ou pistes, podem ·ser removldoe 
raspando-se o delelto com uma ferramenta: de ponta 
aflada. 

• Coloque todos os. componenles na place orlentan
do-se sempre pelo "chapeado" mostrado Junto u 
lnstru¢es de cede monlagem. Atenc;llo aos compo
nentes POI.ARIZAOOS e As suas pos1¢es relatives 
(INTEGRAOOS, TRANSfSTORES, DIOOOS, CAPA• 
crroRES ELETROLfncoS, LEDs, SCRe, TRIACs. 
etc.), 

• Atencllo tambllm aos valores des demals PEl(:llll 
(NAO POLARIZAOAS), Oualquer d6vlda, consulle os 
desenhos da respectlva montagem, e/ou o "TA· 
BEi.AO", 

• Durante as soldagens, evtte sobreaquecer os com
ponentes (que podem danlllcar-se pelo calor exce&
slvo desenvolvldo numa soldagem mullo demorada). 
S.e uma soldagem "nlo dA certo• nos prlmelros 5 
segundos, retire o ferro, espere a llga~!lo eslrlar e 
tente novamente, com calma e aler19Ao, 

• Evita excesso (que pode gerar corrlmenlos e •cur• 
tosi . de solda ou fella (que poda ocaslonar rnA CO• 
nex!lo) desta. Um bom ponlo de solda dew fleer llso 
e brllhanle ao tennlnar. Se a solda, ap6s eslrlar, 
mostrar-se rugosa e loses, lsso lndlca uma conexAo 
mal fella (tanto e"lrlca quanto mecanlcamente). 

• Apenas corte os excessos dos terminals ou ponies 
de flos (pelo lado cobreado) ap6s rlgorosa con• 
ferAncla quanlo aos valores, poslt;Oes, polarldades, 
et~. de lodas as pe9cis, componentes, llga¢.es pe
rlf!irlcas (aquelas externas ll place), etc. ~ multo 
dlllcll reaprovellar ou corrlglr a posl(:Ao de um com• 
ponenle cujos terminals J6 tenham sldo cortados. 

• A TENCAO rui lnstru90es de callbra9!io, a)uste e utl• 
llzay!lo dos pro]elos, Evita a ullllza,;Ao de pecas 
com valores ou carecterlstlcas dlenmlllS daquelas 
lndlcadas na LISTA DE PECAS. Lela sempre TODO o 
artlgo antes de montar ou utHlzar o clrculto. Expe
rtmentac0es apenas devem ser'111ntadas por aque
les que 16 !Am um razo6vel conheclmento ou pr6Hca 
e sempre guladas pelo bom senso, Eventualmente, 
nos pr6prlos textos descrltlvos exlstem sugestOes 
para exparlmenta,Oes, Procure segulr tels su
gesllles se qulser tentar alguma modlflca91lo ... 

• ATENCAO ills lsola¢es, prlnclpalmente nos clrcul
tos ou dlsposlUvos que trabalhem sob tensOes e/ou 
correntes elevadas. Ouando a utlllza9Ao exlglr co
nexl!:o dlreta ll rede de C,A. domlclllar (11 O ou 220 
vollll) DESLIGUE a chave geral da lnstala,;llo local 
anlBII de promover essa conexllo, Nos dlposlllvos 
allmenlados corn pllhas ou baterlas, se forem del
xados fora de opera9!io por longos perfodos, 
conv6m rellrar as pllhas ou baterlss, evllando de
nos por "vazamento• des pastas qulmlcas (fortemen• 
te corroslvas} contldes no Interior dessas fontes de 
energla, 



'TABELAO A.P. E: 
RESISTORES 

COR 

preto 
marrom 
vermelho 
laranja 
amarelo 
verde 
azul 
violeta 
cinza 
branco 
ouro 
prata 
(sem cor) 

MARROM 

PRETO 
MAR ROM 

OURO 

100n 
5% 

1.3 e 2.3 

faixas 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

VALOR EM OHMS 
OHMS 

-c::J-

CODIGO 
3.• faixa 4.a faixa 

X 10 1% 
X 100 2% 

X 1000 3% 
X 10000 4% 

X 100000 
6 X 1000000 
7 
8 
9 

X 0,1 5% 
X 0,01 10% 

20% 

EXEMPLOS 

VE.RMELHO MARROM 
VERMELHO PRETO 
LARANJA VERDE 

PRATA MARROM 

22 Kn 1 Mn 

10% 1% 

TRANSiSTORES 

~ POLIESTEA 

1•• "' ,,....--- 1• ALGAAISMO 
2 

-..~' - Z• ALGARISMO 
3 

• - ''' -......_ MULTIPLICAOOR .. - / ........... 
,,.,,, - , ··' "-' ~TOLERANCIA 

s• TENS.Ao 
FAIXAS 

VALOR EM ----I I--- PICOFARADS 

1~ e 2.• CdDIGO 
COR faixas 3~ faixa 4~ faixa 5i=I 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% 

EXE MP LOS_ 

MAR ROM AMARELO VERMELHO 

PRETO VIOLETA VERMELHO 

LARANJA VERMELHO AMARELO 

BRANCO PRETO BRANCO 

VERMELHO AZUL AMARELO 

lOKpF (lOnF) 4K7pF (4n7) 220KpF (220nF) 

10% 20% 10% 

250 V 630 V 400 V 

AT!= lOpF 

B = 0,l0pF 

C 0,25pF 

D 0,50pF 

F lpF 

G = 2pF 

472 K 

223 M 

101 J 

103 M 

C BIPOLARES. 

stRIE~ 

B PNP 

BC 

~ 

"' C' 

NPN 

EXEMPLOS 

PNP 

BC556 
BC!5!57 
BC558 
BC !5!59 

BC&-46 
ac~•1 
ecs•a 
BC &•9 

.EXEMPLO 

BF494 ( NPNJ 

EXEMPLOS 

NPN 
80135 
eo1:n 
1;10139 

PNP 
B0136 
B0138 
80140 

SERIE E 

Tl~ 

"ce 

EXEMPLOS 
NPN 

TIP 29 
TIP 31 
TIP •1 
TIP 49 

PNP 
TIP30 
TIP32 
TIP 42 

~ 
CAPACITORES ELETROLITICOS 

~ i-=- -=+ =;:i=471n~ 
AXIAL RADIAL 

CIRCUITOS ,, ~ 
INTEGRA005 ,, ~ 

0 
l 2 3 4 

YISTOS 

555- 741- 3140 

LM380N8 - LN 386 

01000 ZENER 

~ 
A 

►'. l 

141312111098 • 

□o□ p i..,II CINA - EXEMPLOS 1 2 3 4 !5 6 7 8 l 2 3 4 !5 6 7 8 9 

I 4001-4011- 4013- 4093 VISTOS POR Cl MA- EXEMPLOS 

I ~AIBO 
LM 32~t-LM380-4069-TBAB20 4017-4049- 4060- I LM 3914- LM 3915-TDA7000 

FOTO-TRANSiSTOR MIC. ELETRETO 

E~ C ~-ITI 

EXEMPLO ~(v\ +IVI ~ 
TIL78 ~E ~ 

PILHAS + 

EXEMPLOS 

TIC206 - TIC216 
TIC226 - TIC 236 

TOLERANCIA SCR• 

F 

G 

H 

J 

K 

ACIMA DE l0pF 

1% M 20% 

2% p +100% 

3% s + 50% 

5% z + 80% 

10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF (4n7I 

22KpF (22nF) 

100 pF 

l0KpF (lOnF) 

OIACa 

0% 

20% 

20% 

10% 

20% 

5% 

20% 

EX~WPLOS 

TIC 106-TICT16 
TIC 126 

(~:;, 
~ IN4002 

1 N •003 

1 N •oo• 
IN 4007 

CHAYE H·H 

-~ 

.Jv)' 
POT ENCl6M E TRO 

2 

~ 
CAPACITOR 

I 

[!] 
2 

CERAMICO 

jf 
7[ 

PUSH - BUT TON 

TRI ME~ 

l 2 

PLAsn co 

3 
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TCCNICO 

"A princfpio levei um "susto" ao fer a 
mat4ria que descreveu a montagem do 
TES6METRO, em APE ni! 43 (Joi a pri
meira vez que adquiri a Revista que -
acreditem • niio conhecia_J). Eu nunca, 
em meus trinta e tantos anos de vida, ti
nha visto "aquele" estilo de texto nu.ma 
Revista tecnica! Lli pela metade do arti
go, o susto transfomwu-se em riso, pela 
agudeza do humor e da cr!tica compor
tamental embutidos "sorrateiramente" 
em meio ao "monte" de informagoes tlc
nicas importantes-. Depois, ao /er os 
demais artigos da Revista, percebi que 
aquele "jeito" niio era uma brincadeira 
ocasional, mas a pr/Jpria "marca regis
tradd' de APE_J Saibam que - desde j6, 
- elegi a sua Revista como a minha mais 
absoluta preferida, entre todas as publi
C(lfoes do genera que hoje existem, e 
que j6, conheci no Brasil ( acompanho, 
nos tiltimos 20 anos, tudo o que se publi
ca sobre Eletronica pr6.tica e para 
hobbystas, no Brasil;.;;.). Em sfntese: I a 
primeira (e acho que tinica-.) Revista de 
Eletr{)nica "nlio chatd' que vejo por 
aqui._ Algumas Revistas europlias do 
genera (principalmente as inglesas, por 
paradoxal que pa~a-.) tamblm sli.o 
muito "rical' em bom Juqpor, mas infe
lizmente estli.o fora do alc'flnce cultural e 
econlJmico do nosso povo- Bom, agora 
que j6. "rasguei a sedd', tenho uma con
sulta a fa.zer: me parece que o ( engr(lfa
do-) TES6METRO pode ser facilmente 
transformado num avaliador de valores 
resistivos, quase um ohm/metro de baixa 
resoluflio ( e que me sero titil-J. Acho 
que uni mero re-equilibria nos valores 
ohmicos da rede comp4rndora de re
ferencia bastar6. para meus prop(,sitos 
(vejam esqueminha anexo_), porlm gos
taria de receber a corifi,rm(lflio da Equi
pe Tlcnica de APE ... " - Wilson W. Maia 
- Rio de Janeiro - RI. 

Pra C()II)e(iar, WW, gostamos de saber 

que "ganhamos" mais um Lei
tor/Hobbysta (e tao entusiasmado, logo 
"de cara" ••• ). A sua surpresa em s6 ago
ra desoobrir APE, e facilmente explica-

. vel: havia um serio problema de distri
buigao (felizmente sanado, desde o n2 

41 ... ), que ocasionava atrasos, irregula
ridades e insuficiencias. na colocai;ao de 
APE nas bancas, com o que muitos Lei
tores em potencial simplesmente "nem 
ficavam sabendo" da existencia da nossa 
Revista, que ja circula a praticamente 
quatro anos! Agora, felizmente, tudo foi 
corrigido, e o grande m:i.mero de "novos 
na Torma" (feito Voc:8 ... ) comprova a 
intensa renov~iio do alcance de APE 
junto ao universo Hobbysta. .. Quanto ao 
"estilo" dos textos de APE, e, realmen
te, uma "marca registrada" (como Voc:8 
bem destacou ... ) do. nosso Diretor Tec
nico, B&:la Marques, e de todos os que 
trabalham sob sua supervisao... Sim
plesmente achamos que uma public~iio 
clita "tecnica" nao precisa ( ou me
lhor: nao deve.. .. ) parecer um compendio 
academico e formal eja que atualmente 
(mais do que nunca) a tecnologia per
meia to«las as atividades e manifestagoes 
humanas, desde o mais sagrado ritual 

· religioso ate a mais desbragada e per-
missiva sessao de sacanagem explfcita, 
nada como conversarmos sobre ela (a 
tecnologia, na pratica ... ) com a mesma 
naturalidade e informalidade que usa
mos para comentar, entre amigos, o ul
timo jogo do Mengao ou do Coringiio 
ou qualquer outro tema, "banal", do 
nosso dia-a-dia. .. Finalizando, quanto a 
sua consulta, o esqueminha que mandou 
'esta - em tese - correto: conforme V oc8 
ve na fig. A, sao'justamente o resistor 
fixo original de 1M2 e o potenciometro 
de "sensibilidade", original em 2M2, 
que devem ter seus valores experimen
talmente modificados na busca de novas 
"escalas" resistivas a serem traduzidas 
pelo bargrapb de LEDs! Como orien-

~iio biisica, quanto menor for o valor 
do· resistor fixo, menor tamb6m sera a 
faixa mfnima, em Ohms, a ser indicada 
pela linha de LEDs. Ja quanto maior for 
o valor do potenciametro (nominal), 
mais alta sera a escala 6hmica indicavel 
pelo circuito! Uma sugestiio pratica: se 
Voc:8 substituir o conjunto b'81.co de 
ajuste e refer&lcia (componentes mar
cados com asteriscos, na fig. A) por uma 
serie de conjuntos, com a possibilidade 
de serem "escolhidos" momentanea
mente atraves de uma chave rotativa, 
por exemplo, podera obter mdltiplas es
calas <le medigao ou avali~o ohmica, 
configurando quase um ohmfmetro (de 
baixa resolugao, porem de boa conf'Jabi
lidade, como V oc8 presumiu ... ). De 
fonna a tornar as "coisas" mais praticas 
e funcionais, cada um desses sub-con
juntos podera ser fotmado por um resis
tor fixo e um trim-pot. atravcSs de cujo 
pre-ajuste a precisiio e delimitagiio das 
faixas poderiio ser facilmente detenni
nadas ••• E tern mais: se Voc:8 (ou qual
quer outro Leitor/Hobbysta da "turmi
nha" dos Experimentadores/Pesquisa
dores ... ) acoplar dois Integrados 4049, 
aumentando o tamanho da "fila" de 
comparadores~ podera obtet, sem muitas 
dificuidades, um dispJay de 12 pontos,. 
Iiteralmente dobrando a resol~iio do 
seu "ohmunetro", obtendo como resul
tado um instrumento de baixo custo mas 
bastante funcional e util, em muitas apli-

. cru;oes de bancada! A estrutura geral do 
circuito sera exatamente a mesma ,ia vis
ta no arranjo original do TESOME
TRO ••• 

••••• 
"Seria possfvel uma adaptar;li.o simples 
( que nli.o exigisse modijicQfoes radicais 
no my out da p/aca de Circuito Impresso 
original-.} no circuito da. BARREIRA 
INFRA-VERMELHO (PROFISSIO
NALt mostrada em APE nf 43, de modo 
a conseguiruma esplcie de controle re
moto irifra-vermelho b6.sico-? De pre
ferlncia (sea modificaflio forpossfvel), 
gostaria que fosse mantido o bom alcan
ce original do circuito, (jd experimentei, e 
I suficiente para a finalidade que imagi
no ), mas, naturalmente, "portabilizan
do" 0 emissor, uma vez que sob OS 12V 
originais niio da para se construir um 
comando "de bolso" ( oito pilhas peque
nas forrr,am um "trambolho" que invali- · 
dam a portabilidade do controle ... )." -
Teo Carlos Silva - Garulhos - SP. 

A "transformagiio" que V oc8 pretende 
6 - sim - poss{vel ••• Primeiro, para "por
tabilizar" o m6dulo de comando ( emis
sor do feixe modulado infra-venne
lho ... ), verifique a sugestao mostrada na 



A COMPONEl'ITES 
RESPOl'ISAVEIS 
PELA "ESCALA" RESISTIVA 

fig. B-1, com Q acrescimo de um segun
do LED infra-vermelho, a redu~o do 
valor do resistor/limitador (dos origina.is 
68R para 33R) e o redimensionamento 
da Tensao de alimentagiio para 9V (for
necidos, no caso, por uma pequena bate
rla, que garante a necessarla redugiio do 
tamanho para o controle ..• ). C:ertamente 
que (ainda na inten~o de miniaturi
z~ao ... ) . a grande lente originalmente 
sugerida devera ser simplesmente elimi
nada, ou entiio substitufda por uma bem 
pequena (no maxi.mo uns 2 cm. de dia
metro). Ja no m6Julo receptor, nada 
precisara ser modificado (nao requer, 
obviamente, o atributo da portabilida
de ••. ). A unica ressalva sera - talvez - a 
necessidade de se promover uma polari
za~o CC ao foto-detetor (foto diodo 
ou foto transfstor) original, com o 
acrescimo do resistor (experimente o 
valor sugerido de 4K7) marcado por um 
asterisco dentro de um pequeno triangu
lo, na fig. B-2. Essa disposi~o permi
tira obter uma. melhor sensibilidade para 
uso "interno" do conjunto, ou seja: apli
~oes dentro de casa, ou dentro de am
bientes nao intensamente visitados pela 
iluminagao solar ••• Finalmente, a prop6-
sito de controles remotos infra-verme
lhos, . porque Voce nao experimenta o 
circuito mostrado no presente numero 
de APE (CONTROLE REMOTO IN
FRA-VERMELHO - LIGA/DESLI
GA - DE POTENCIA) ... ? Embora ba
seado em Integrados ( e nao apenas em 
transfstores, como a BARREIRA mos
trada em APE n2 43 ... ) i;,rojeto e ainda 
simples, e bastante · efie:tente num born 
numero de apli~ .•• ! 

••••• 
"Achei muito interessante a conceprlio 
circuital do ALARME AUI'OM01'1VO 
SEM SENSOR, mostrado em APE n'l 42 
(pdg. 12). Pretendo utilizar a idlia basi
ca em outra ~ao, que nlio a de alarme 
para ca"o- Fiz a montagem, .. sem sol
dd', num proto-board, alimentando-a 
com uma boa Jonte de 12 VCC que pos
suo (hem regulada e estnbilizada...). Uti
lizei, como "disparador' para o senso-
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reamento "sem sensor~. a lig~llo de 
uma pequena 1/impada piioto de 12V 
( deve "puxar', no maximo, uns 50 OU 60 
mA-)• Constatei que - para a minha 
adaptarao • a sensibilidade geral esta 
insuficiente- Por mais que tente ajustnr 
cuidadosamente o frim..JJ<!I. de JOOK, 
nem · sempre o circuito "reage" a mo
ment.inea inserrao da dita lampadinha 
de 12V na mesma linha de alimenta,rao 
12V do ALASSEN". Sei que estou "fu
gindo" da proposta basic9 do circuito, 
porhn nlio haveria uma maneira de au
mentar a sensibilidade do modul,o, de 
m,odo que aceitasse. (para o duiparo_) 
cargas realmente pequenas_'r 
Venllncio de Souza - UberMndia - MG. 

Naturalmente, Venancio, que V ~ 
mesmo "percebeu" as razoes da "insen
sibilidade" da sua montagem provis6ria 
do circuito do ALASSEN ••• As cargas 
eletricas num ambiente automotivo sao -
geralmente - hem mais "pesadas" do 
que a sua lampadinha de SOmA, e assim, 
a mO'mentanea energiz~ao de tais car
gas gera um "degrau" de Tensao 
(tambem momentiineo) mais consistente, 
ou seja: "de mais milivolts", o que niio 
deve estar-ocorrendo na sua experlencia 
de bancada (Vo& diz que "as vezes" o 
circuito reage, mesmo a tal lampadi
nha. .. ). E tern mais um "senao": a fonte 
natural de energia num ambiente eletri

. co automotivo (a velha bateria de 12V, 
que e - na verdade - um "acumulador 
eletroqufmico" e nao um "gemdor" de 
eletricidade ••. ) esta longe de ser classifi-

cada como uma "fonte regulavel e esta
bilizada", e o circuito do ALASSEN se 
vale justamente dessa caracteristica de. 
"nao regulagem e niio estab~o" pa
ra o seu disparo! Se a fonte de bancada 
que Voce esta usando (ligada a C.A.) 
for realmente boa, seu circuito intemo 
pode estar muito rapidamente "compen
sando" a pequena queda de Tensao que 
seria detetada pelo ALASSEN, com o 
que o circuito de ALARME nao conse-

. gue "ver" o "degrauzinho" de Tensao 
necessario ao disparo! Assim, pela pri
meira vez, recomendamos que se use 
uma fonte ••• mais "xexelenta", de ''pior'' 
qualidade ( com re1agiio a que Vo& esta 
usando ••• ), nao regulada ou establizada, 
e de menor capacidade final de Corren
te! Ja quanto a um aumento direto na 
sensibilidade do ALAS SEN, tente "dar
lingtar" o transl'stor/sensor original, 
conforme sugere o esqueminhya da fig. 
C . (pontos marcados com um asterisco 
num quadradinho ... ). Ainda para redi
mensionar corretamente. as "coisas", re
duza o valor do resistor original entre o 
pino 12 do Integrado 4001/coletor do 
bloco sensor transistorizado e a linha do 
positivo da alimen~ao, do lM original 
para apenas l0K ••• Se, na pratica, tal va
lor (indicado na fig. C por um asterisco 
num circulo) se mostrar insuficiente, va, 
experimentalmente, "levantando' o dito 
cujo, ate uns lOOK, procurando reajus
tar o trim-pot de fOOK a cada experi
men~ao, ate conseguir o efeito deseja
do ••• Finalizando, seas modific~oes fi
carem "nos conformes", Vo& podera 
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ate aproveitar o lay out original do Cir
cui.to Impresso do ALASSEN, even
tualmente substituindo o BC549C "sen
sor" op.ginal, por um tran.sfstor Darling
ton de pequena Potencia, diretamente 
colocado na placa. •• Jli quanto A modifi
~ao. do resistor, ela 6 apenas de valor, 
portanto podendo ser "aproveitado" o 
lugar original do Impresso, sem modifi
~oes ... 

••••• 
"APE esta, de novo, "com a corda to
da", do jeitinho que ,ws, Leitores e 
Hobbystas sempre .preferimos: cheia de 
projetos interessantes,. com suas monta
gens detolhadamente descritas, todas 
com o respectivo lay out da Circuito Im
presso e devido "chapeado" (uma ne
cessidade absoluta, para H obbystas 
"pregu¾osos",feito eu-)! Parabtnspe
la capacidade que Voe& tem de - sem
pre - "dar a volta por cima.", sem deixar 
de a/ender a gente, que mensalmente es
pera, "babando", as novidades e idlias 
inteligentes e prdticas ... S6 '/em uma coi
sinha: estou sentindo falta dos velhos e 
hons CIRCUIT/NS e DADINHOS, e 
tamMm de uma maior participarao do 
Leit.or com idlias e circuitos- Sera que 
a "turma afinou" -? Nao ch.ego ao pon
t.o de sugerir uma "Ediflio Especial', s6 
com projet.os de Leitores, mas bem que 
podiam aparecer algumas oriagoes dos 
"cobrcd' da turmi.nha, ne ... ? No mais, 
APE esta fantastica, da qual sou tiete e 
divulgador aqui entre meus amigos de 
Salvador ... Um abrago do-" • Edmundo 
M. Pereira - Salvador - BA. 

Outro abrago "proc6", Mundinho-.! 
Quanto A . aparente "ausencia" das 
s~ DADINHOS e CIRCUITIM (e 
tamMm, sob certo aspecto, das i<:Mias 
mandadas pelos Leitores/Hobbystas ... ) 
trata .. se - acredite - de mera circunstaii
cia, uma vez que sempre damos pre
ferencia, no "aproveitamento" do espa
c;o editorial, As materias principais e 
completas, descritivas de montagens no
vas desenvolvidas em nosso Laborat6-

rio, como 6 costume! Eventualmente 
(devido A grande quantidade de materias 
e am.gos em cada exemplar de APE ... ) 
nao tem "sobrado" es~o para a in
serc;ao de tais itens, o que - entretanto -
nao significa que foram "abolidos" da 
Revista! · Sempre que "abrir uma vaga" 
no espa!to da pagin~. V ace ( e os de
mais Leitores e Hobbystas •.• ) encon
tram, Iii, um DADINHO, um CIRCUI
TIM OU um Projeto de Leitor! Em APE 
- como todos sabem - ruio "enchemos 
lingui91" ••• Voces pagmn por uma Re
vista e... ohtem uma Revista, mio um 
"monte" de tomates e abobrinhas, num 
descarado "roubo" de espa!to editorial 
que devia ser destinado a materias de in
teresse real do Leitor! Quanto a esse 
neg6cio de "Edi!tao Especial" s6 com 
projetos de Leitores, Vore quer nossa 
opiniao sincera ... ? Entao Iii vai: trata-se 
de uma maneira de "ganbar diaheiro. 
sem trabaJbar", um truque de "brasileiro 
tfpico" (segundo o estereotipo ... ) que 
adora ficar sentado, enquanto os "ou
tros" se esfor!tam (e, no final, auferir as 
vantagens resultantes do trabalho inte
lectual e ffsico de terceiros ... ). Ainda es
tamos estudando uma fonna moralmen
te 6tica e economicamente justa de fazer 
alguma coisa desse tipo, mas, infeliz
mente, ruio chegamos a uma conclusao ... 

••••• 
"Gostei muito do artigo especial sobre 
os FOTO-SENSORES, que saiu em 
APE n~ 42 ... Como sempre, objetivo e 
diret,o, indo aos pontos que os H obbytas 
querem saber, e propondo novas ideias e 

-PISTA CURTA . • PISTA LONGA 
• R IIOlitlNAL BAIXO -R NOMINAi.. ALTO 

subsfdios... Especificamente quant.o a 
LDRs, contudo, a literatara tlcnica dis-

. ponfvel no Brasil ( ao alcance de nos, 
meros e pobres amadores de Ektr/Jni
ca ... ) e muito escassa ... E diftcil identift• 
car c6digos e caracterlsticas, alem do 
que, na sua grande maioria, os fot.o-re
sist.ores nlio trazem nenhuma inscriflio 
numirica ou · alfa-numlrica nos seus 
"corpos'', a partir da qual pudlssemos 
pesquisar Manuals ou coisas assiln- As
sim. hem que Voces podiam complemen
tar o excelente artigo j6, citado, com no
vas informagoes prliticas e espectjicas 
quanto as caracterlsticas e pardmetros . 
dos pr6prias LDRs (jli que, em matlria 
de arranjos circuitais e utilizagoes, tudo 
Joi muito bem detolhado no dito arti• 
go_f' · • Ivo R. Maietini - Campinas • 
SP. 

Voce tern razao, Ivo ... Os LDRs encon
trados no varejo de componentes, rara
mente trazem uma inscri9ao de c6digo 
identificat6rio ... Mesmo quando tramn, 
rarfssimos Manuais de componentes in
cluem referencias especfficas aos foto
resistores (salvo algumas Tabelas de Fa
bricante, di.ffceis de obter ••• ). Atendendo 
A sua sugestao, vamos a alguns conse
hlos e "dicas" que permitirao, ainda que 
a "grossq modo", uma certa caracteri
~ao dos LD~s pelos Hobbystas, du
rante suas experimen~. Veja a fig. 
D: no modulo 1 da figura, ilustramos 
uma anlilise visual muito simples e efeti
va, baseada na mera observ~ do 
coipprlmento da pista foto-resistiva (a
quele "zigue-zague" que percorre a face 
sensora dos LDRs) ... A interpre~o 6 

.Pt::OUENA FACE .• GRANO£ FACE 
SENSOR.A SIENSQRA 

.MENOR GAMA .MAIOR GAMA 
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a seguinte: pistas cm:1as indicam um va
lor 6hmico nominal relativamente baixo, 
enquanto que pistas mais longas deno
tam uni valor de Resistencia nominal 
normalmente .mais elevado ... Notar que 
consideramos "Resistencia Nominal" o 
valor 6hmico assumido pelo LDR sob 
uma il~o m6dia, fixa e "padroni
zada" (por exemplo: a 1 metro de 
dist§ncia de uma 14mpada incandescente 
de 1 OOW, apenas como referencia. .. ). 
Para melhor ilustrar o exemplo, nos dois 
LDRs estilizados em D-1, na cir
cunst§ncia de refe~ncia indicada (a 1 
metro de uma lfunpada de lOOW ... ). o 
primeiro "mostraria" - digamos - 200R, 
enquanto que o segundo apre~ntaria 
uns 2K, e assim por diante ... E 6bvio 
que tratam-se de av~oes meramente 
comparativas, quase ••empfiicas", mas -
na pratica - mostram consistente valida
de! Outra anaise que pode ser feita no 
puro "olh0metro" (ver fig. D-2): uma 
face sensora pequena indica, em princf
pio,uma gama. de varia\r8o resistiva mais 
estreita, enquanto que uma face sensora 
grande normalmente sinaliza uma gama 
de variaqao resistiva mais amp1a. .. Ex -
plicando esse "negocio" de gama: se 
Vore pegar o valor resistivo mais eleva
do (oferecido por,determinado LDRsob 
escuridiio total ... ) e dividf-lo pelo mais 
baixo valor ohmico mostrado pelo com
ponente ( agora, obviamente, sob intensa 
ilumin~ao ... ), obtera um numero qual
quer, que pode ser considerado como o 
"tamanho da gama", ou coeficiente de 
varia\r8Q! Quanto maior esse m1mero 
obtido, maior a gama de variagiio resis
tiva... Assim, num exemplo pratico 
(quanto aos dois LDRs sugeridos em 
D-2), medindo seus valores sob escu
ridlio total e sob intensa ilu~iio, e 
efetuando a divisiio mencionada, o pri
meiro (esquerda) obteria um fndice de 

'"100" (suponhamos, de l0K ate 
lOOR ... ), enquanto que o segundo mos
traria um fndice de "250" (com limites 
de 250K e IK, respectivamente ... ). Ob"' 
serve que, embora nao expressqs em va
lores absolutos, tais ~os podem "di
rer" muito sobre um LDR "desconhe
cido", que caia 'nas maos do Hobbysta! 
Aliando tais dados "empfricos" (porem 
validos) aos "truques" circuitais mos
trados no artigo mencionado (APE n!? 
42), o Leitor/Hobbysta tera elementos 
consistentes para suas experiencias e 
brincadeiras "serias" com os foto-resis
tores em geral ... Notar, finalmente, que 
as "dicas" agora apresentadas vaiem pa
ra LDRs oticamente '.'nus", ou seja, nao 
dot.ados de lentes concentradoras (al~ 
guns componentes do genero, destina
dos a aplicagoes especfficas, ja saem de 
fabrica com otimizadores 6ticos, lentes, 
etc.). 

ATENCAO! 
Profissionais, Hobbystas 

e Estudantes 
AGORA FICOU MAIS 

FACIL COMPRAR! 

• Ampllflcadorea 
• Mlcrofonea 
• Mixers. 
• Radio• 
• Gravadorea 
• R*dlo Gravadorea 
• Raka 
• Toca Olacoa 

• Calxaa Ampllflcadaa 
• Aceaa6rloa para Video-Games 
• Capaulaa e agulhaa 
• lnatrumentoa de Medh;io 
• Ellmlnadorea da pllhaa 
• Converaorea AC10C 
• .f'ltaa Virgen• para Video e Som 
• Kita dlveraoa, etc ... 

Rud E:ld, Jo de Duprat, 310 Sto Am Mo 

Sau Pdulo (a 300m do Lgo 13.de Maro! 
(fP(J474'3 Te.I 246 1162 
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T"ls.: 22?.•43()91379518413 · Fax: 222-2757 
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"PME E UMA S6", MAS ... 

A presente montagem 6 uma 
"evolu?,O" de circuito jl mostrado 
anteriormente em APE, porem ago
ra (al6m de alguns melhoramentos 
circuit.ais ... ) traz.endo completas 
instri.u;oes, incluindo o Jay out do 
Circuito · Impresso especffico, 
"chapeado", LISTA DE E>E<;AS e 
outros complementos que voltaram 
a tomar-se padriio nos projetos aqui 
publicados. 

A i~ia blsica foi desenvolver 
um circuito simples, sensfvel, po
tente e seguro, capaz de acionar 
temporizadamente cargas de C.A. 
sob o "est6nulo" da voz humana 
(ou - no caso especffico - um sim
ples "choramingar" de crian~a de 
ber~ ... ). Sao muitas as possibili
dades circuitais capazes de nos ofe-,. 
recer tal desempenho, porem o ar
ranjo da MAU (MAE AlJroMA
TICA) nos parece o melhor, sob 
uma s6rie de Angulos: baixo custo, 
simplicidade na montagem e no 
ajuste, sensibilidade e potencia fi-

. nal (al6m de baixo consumo eni 
8laDd by ••• 

Conforme determinaram OS 

"especialistas em mae", aqui da 
nossa Equipe, tr& provid!ncias sao 
fundamentais para rapidamente "a
tender" e acalmar o choro de um 
bebe que esteja momentaneamente 
~o: ligar a luz do local, faz:er 
soar a "voz. da mamae" (de pre-

DISPOSITIVO SENS(VEL E "PAU PARA TODA OBRA" (ATRIBUTOS 
IMPRESCIND[VEIS A QUALQUER MAE "DE VERD ADE" ••. ) E QUE, AO 
"OUVIR" 0 MENOR RESMUNGO OU CHORINHO DO BEBa PODE 
ACIONAR TEMPORIZADAMENTE DIVERSOS "ACALMADORES DE 
CRIANCA" (ACENDE A LUZ DO ABAJUR, LIGA UM GRAVADOR QUE 
REPRODUZ A VOZ DA MAE CANTANDO UMA CANCAO DE NINAR, 
ACIONA UM SERVO-MECANISMO QUE BALANCA O BERCO, ETC.). 
DEPENDENDO DA TENSAO DA REDE C.A. LQCAL (DA QUAL O CIR• 
CUITO "PUXA" SUA ALIMENTA~AO, SOB MUITO BAIXO CONSUMO 
EM SFAND BY ... ), UM SOMAT6RIA DE CARGAS ATINGINDO ATE 
300W OU ATE 600W PODERA SER CONFORTAVEL E SEGURAMENTE 
ACIONADA, PELO PER(ODO DE TEMPORIZACAO PRE-DEFINIDOI 
NOTAR, CONTUDO, QUE EMBORA A UTILIZACAO COMO "PME AU
TOMATICA" SEJA A (COM PERDAO DA REDUNDANCIA ••• ) "IDEIA• 
MAE" DO CIRCUITO, ELE TAMBEM PODE SER APUCADO EM 
GRANDE NUMERO DE FUNCOES PRATICAS, SEMPRE QUE UMA 
CARGA DE BOA POTaNCIA (QUE TRABALHE SOB C.A. DE 110 OU 
220V) DEVA SER AUTOMATICAMENTE "LIGADA", PORUM DETER
MINADO PERfODO, NA PRESENCA DE UM "SOM" NAS PROXIMIDA· 
DESI EM EssaNCIA, PORTANTO, A MAE AUTOMATICA E UM EFI• 

. CIENTE INTERRUPTOR ACIJSTICO, COM SAIDA DE POTaNCIA, 
TEMPORIZADA, E BAST ANTE SENSIVEL, MULTI-APLICAVEL (APE• 
NASA IMAGINACAO DO LEITOR/HOBBVSTA SERA O LIMITE PARA 
A QUESTAO DE "ONDE PORA MAE PARA TRABALHAR" ... )I 

fetencia cantando uma can~o que 
a crian~a tamb6m "reconh~" .. ~) 
e ••• balan~ar o bergo ! Naturalmente 
que a MAU nio pode dar a mama
deira para o "bichinho", nem tro
car as :f:raldinhas cagadas ou mija
das (nisso, mae ainda 6 um "neg6-
cio" quase insubstitufvel, embora 
atualmente tamb6m OS pais estejam, 
sem acanhamento, suprindo essas 
"manuten~oes elementares do fi
lhote"), mas se usados os :inte.rfaces 
sugeridos no presente artigo, pelo 

menos por algum tempo a crian~a 
se sentira "atendida" (at:6 que uma 
pessoa chegue, e tome as devidas 

· providancias ... ). 
Embora ( como citado no "na

riz de cera" da presente mat6ria. .. ) 
o circuito seja - na verdade - um in-

. terrui:tor aclistico, potente e efi
ciente, resolvemos fazer essa brin
cadeira carinhosa com as mies, 
numa homenagem (um tanto ins6li
ta, mas 6 o nosso estilo ... ) ls 
MAES de todos os Hobbyst.as, em 
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retn"bui~ a· tudo o que "sofrem" 
as progenitoras dos mamacos por 
Ele~a (nem vamos mencionar 
aqui as "broncas" pelas mareas de 
queimadura feitas pelo ferro de 
soldar "esqueddo" sobre a mesa 
de f6rmica da cozinha, e outras 
coisinhas que ":miie de Hobbysta 
adora" ... ). 

0 circuito da. MAU "escuta" 
atrav6s de uma cttpsula de microfo
ne de cristal e - a partir da sua sen,.; 
sibilidade ajust4vel - dispara um 
temporizador intemo (per{odo de 
aproximadamente 20 segundos, re
dimensioru1vel facilmente pelo 
montador, conf~ expli~oes 
mais adiante ••• ) que por sua vez 
aciona· uma "chave eletrdnica" de 
alta Potencia, capaz de comandar 
cargas de at6 300W sob ll0V ou 
at6 6'XJW em 220V... Um LED 
monitora o "estado ativo" da 
MAU, permanecendo aceso durante 
o per{odo de temporiz~, facili
tando o ajuste de sensibilidade, nos 
acertos iniciais de instal~o.~. 

Enfun: um dispositivo de 
grande e ampla utilidade, capaz de 
pennanecer em "plantio" por horas 
ou dias, sempre prtb1to para um 
atendimento imediato, quando 
"chamado" (como fazem as 
mies ... ). 

Queremos tam~m deixar cla
ro que nio oompmtilbao,na da opi
niio de um dos auxiliares t6cnicos 
aqui do nosso Laborat6rio, que 
considerou a MAU J.DClhor do que 
uma "mie de came e osso",-prin
cipalmente devido l possibilidade 
que tem de ser simplesmente "des
ligada", de vez em quando ... Vade 
imo, filho ingrato! 

- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - 0 dia
grams mostra o "esquema" do 
circuito, que 6 bastante "descom
plicado": sua energia, necesmia 
ao "plantio", 6 fomecida pela re.
de C.A. local ( 110 ou 220V), 
atrav6s de uma fonte intema con
vencional, a transfonnador, dota
da de dois diodos 1 N4004, retifi
cadores, e eletrolftico de filtro 
(220u). Como o arranjo 6 sufi
cientemente insensfvel a inter
~ncias via rede, grandes desa
coplamentos ou filtragens nio se 
mostraram necess4rios, simplifi
cando o projeto da fonte aos seus 
aspectos mais element.ares... A. 
baixa Tensio C.C. vinda da dita 
fonte, energiza todo o circuito; 
menos a sua Salda de Potencia, 
cuja alimenta~io 6 "puxada" di
m:arnente da tomada C.A., de 
modo a suprir a(s) carga(s) aco
plada(s) da devida Tensio e Cor
rente... 0 sensor acdstico da 
MAU 6 uma cttpsula de microfone 
de cristal, componente de baixo 
custo · e boa sensibilidade (j4 que 
nao 6 requerida "fidelidade", 
nesse tipo de aplica~ ... ). Os si
nais (voz, choro de crian~. OU 

qualquer "barulho" pr6ximo ... ) 
captados pelo dito microfone sio 
por ele transformados em tenues 
impulsos el6tricos, aplicados 

, entao - para amplific~io inicial • 
a um trans!stor BC549 (polariza-

. do .. automatic~nte em bfl8e por 
resistor de 3M9, e tendo como 
carga de coletoc um resistor de 
I0K. .. ). Os pulsos, j6 ampli:fica
dos, presentes no coletor do 
trans{stor, silo encaminhados (via 
capacitor de 100n) ao pino de en-

300w{IIO) 
600w(220) 

C.A. 

trada (3) de um gate C.MOS sim
ples inversor, · um dos 6 buffers 
contidos num lntegrado 4049, 
bastante comum e de custo nio 
assustador ... Essa entrada ( do ga
te delimitado pelos pinos 2-3) · 6 
mantida, previamente, sob polari
~ao · "'alta", atrav6s do ajuste 
cuidadoso do b:im-pot de lM, 
"ensanduichado" entre dois resis
tores de 2M2, ligados ls linhas do 
positi:vo e negativo da alimen
tm;io c.c. geral. Atrav6s do cita
do trim-pot, podemos facilmente 
~icionar a selisibilidade da 
MAU "mais perto" ou .. mais Ion,.; 
ge" do conveniente .. limiar., de 
disparo, de modo a faze-la reagir 
a sons respectivamente "mais fra
cos" ou ~•ma.is fortes" ... Com tal 
arranjo, uma breve "negati~" 
do pino 3 ( ocasionada por um 
breve pulso amplificado pelo 
BC549) faz com que o pino de 

. salda (2) se coloque · em mo
mentaneo estado digital "alto", 
descan:egando quase que instan
taneamente o capacitor eletrolftico 
de lOu via diodo 1 N4148 ( o dito 
capacitor estava, previamente, 
carregado pelo caminho oferecido 
pelo resistor de 2M2 entre o seu 
terminal negativo e a linha de 
''term" do circuito ... ). Nessa cir
cunstAncia, a entrada do segundo 
gate do 4049 (pino 5) "va" esta
do .. alto", perdurando tal si~ao 
at6 que novamente o capacitor de 
lOu se carregue atrav6s do citado 
resistor de 2M2... Assim, nio 
ocorrendo novo estf'mulo acdstico 
sobte o microfone, durante cerea 
de 20 segundos (tempo determi
nado basicamente pelos valores 
do capacitor de lOu e resistor de 

9 
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2M2 ... ) a sa!da do segundo gme 
(pino 4) mant6m-se "baixa", re
tomando a n!vel "alto" ao fun do 
per(odo, quando entao a MAU se 
coloca novamente em "espera" ... 
Observando, agora, o ndcleo do 
diagrama, vemos que o gate deli
mitado pelos pinos 6-7 comanda o 
acendimento do LED monitor, 
sempre que sua entrada (pino 7) 
estiver "vendo" um n!vel digital 
"baixo" ( o que ocorre justamente 
dunmte a temporiza~oo da 
MAU ... ), com o que a sua sa!da 
(pino 6) flea "alta", mostrando 
suficiente Tensio e Corrente para 
"acender•• o dito LED ... Compor
tamento semelhante 6 mostrado 
pelo conjunto formado pelos ires 
dltimos gates paralelados ( entrada 
nos pinos 9.11.:.14 e sa!da nos pi
nos 10-12-15), cuja sa!da conjun
ta apenas flea "alta" .durante o 
perlodo de temporiza~o... Ve
jam, agora, que apenas quando a 
jun~ dos pinos 10-12-15 ficar 
"alta" o terminal de controle (G) 
do TRIAC TIC216D recebent a 
conveniente polariz~o, necess4-
ria para colocar o dito retificador 
controlado de silicio na condi~o 
"ligado" (quando entao a carga 
acoplada entre seu terminal 2 e a 
C.A., sera devidamente energiza

. da. .. ). 0 "totem" fgormado pelos 
outro~ dois diodos 1N4004, in
versamente polarizados, e situa
dos entre a sa!da do "tri-gate" 
C.MOS e as linhas de alimenta~o 
C.C. do circuito, isola completa
mente o Integrado C.MOS de to
do e qualquer "contra-pulso" de 
Tensao mais elevada, que possa, 
num transiente, ser "devolvido" 
pelo setor de alta Tensao do cir
cuito (TRIAC, carga, C.A.). Com 
isso, o (relativamente ... )i{';'delica
do" C.MOS. tern sua integridade 
devidamente protegida... Com o 
TIC216D trabalhando "pelado", 
sem dissipador, a carga controla- , 
da podera demandar uma Pot!ncia 
de at6 300W sob UOY, ou de at6 
600W em 220V ... Tais limites 
( dependendo das necessidades) 
poderio, contudo, ser quase "do
brados", indo para respectiva
meate 600W e 1200W, pela sun
pies anex~ao de um dissipador 
de calor, mais ou menos ''talu
do", ao dito TRIAC... Quanto l 
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temporiza~ao da MAU, optamos 
originalmente por mant!-la fixa 
( em tomo de 20 segundos - se o , 
est!mulo for breve ... ), porem nada 
impede que o Leitor/Hobbysta a 
modifique, atuando sobre o valor 
do capacitor niarcado por um as
terisco num cf'rculo (original lOu), 
jf que - por exemplo, dobrando o 
valor do citado capacitor, dobra 
tamb6m o per(odo, e assim pro
porcionalmente ••• Ji quern preci
sar de perlodos ajustfveis dentro 
de certa faixa, podera simples
mente sibstituir o resistor original 
da rede (2M2, marcado por um 
asterisco dentro de um quadradi
nho ... ) por um pequeno conjun
to/s6rie, formado por um resistor 
fixo (valor entre lK e lOM) e um 
potencidmetro/trim-pot ( qualquer 
valor nominal, entre lK e lOM). 
A proporcionalidade dos Tem
pos/Valores 6 mantida, de modo 
que nao flea diffcil ao Lei
tor/Hobbysta estabelecer c'1culos 
previos a tais experimen
t~oes/modiflc~oes (valores dh
micos maiores, resultam em tem
po~oes mais Ion.gas, e vice
versa, e assim por diante ... ). 0 
consumo do circuito, em st (nao 
considerando, obviamente, a pe
sada "wattagem" requerida pela 
carga, quando ligada ... ) 6 muito 
baixo, flcando em alguns mi
liamp6res em "espera" e em pou
cas dezenas de miliamp6res quan
do ativado (durante a tempori
~ao) ••• Assim, um trafo de baixa 
capacidade de Corrente (conse
qu8ncia: mais barato ... ) • pode 
tranquilamente ser usado na fonte 
de alimen~ao intema da MAU. 
0 padmetro de "250mA" atri
bu!do ao transformador do es
quema, es1' assim dimensionado 
apenas porque 6 diffcil encon
trar-se, atualmente, componente 
para menores · Correntes do que 
essa... No entanto, se o Lei
tor/Hobbysta puder encontrar tra
fo coin secundmo para 9-0-9V, 
de lOOmA para cima,.tudo bem (a 
Corrente de sa!da de· qualquer tra
fo, 6 diretamen.te proporcional ao 
seu tamanho e ••• p~o ... ). 

- FIG. 2 - CIRCUITO IMPRESSO 
- Em tamanho natural (6 s6 "car-
bonar" diretamente ... ), o lay out 

(i~ .. ~J#.O~P~9~~Vil 
• 1 ~ Circuito Integrado c.MOS 

4049 
• 1 - TRIAC TIC216D 
• 1 - Translstor BC549 
• 1 - LED vermelho, redondo, 5 

mm 
• 5 - Diodos 1N40()4 OU equival, 
• 1 - Diodo 1N4148 OU equival. 
• 1 - Resistor lOK x l/4W 
• 3 - Resistores 2M2 x l/4W 

(VER TEXTO) 
• 1 - Resistor 3M9 x l/4W 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 100n 
• 1 - Capacitor ( eletroiltico) 1 Ou 

x 16V (VER TEXTO) 
• 1 - Capacitor (eletroiltico) 

220u x 16V 
• 1 - Trinrpot IM (vertical) 
• 1 - C4psula de microfone de 

Cristal 
• 1 - Transformador de f~a, 

c/primmo para 
· 0-110-220V, e secund'1-io 

para 9-0-9V x 250mA 
• 1 - "Rabicho" (cabo de f~a 

com plµgue C.A.) para ser
vi~ pesado 

• 1 - Interruptor simples, para 
servi~o . pesado (250V x 
lOA) 

• 3 - Tomadas C.A. tipo "de en-
. caixar", retangulares • 

• - P~os de barra de conec
tores tipo "Sindal", c/2 
segmentos 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
especffica para a montagem 
(6,4 X 4,8 cm.) 

• - Fio e solda pam as li
ga~s. 

• 1 - Caixa para abrigar a mon
tagem (VER SUGESTOES 
ETEXTO) 

• - Caracteres decalcfveis, 
adesivos ou transferlv~is, 
para marc~o/identifi
c~ao dos controles, piloto 
e sa!das da MAU. 

das 4reas cobreadas do fenolite 
es1' na flgura (as zonas pretas 
correspondem la peilcula cobreada 
que "flea", depois da conosao, 
enquanto que as zonas brancas 
significam o fenolite j4 "decapa-
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TRAFO. 
250mA 

Fig.2 

Fig.3 

I ~ CDMPONENTES s 

::i~ L\f: Nlo-i::==~ 

K~A 

LED 

do" de cobre ••• ). As recomen
~s "de sempre~~ quanto aos 
cuidados na conf~o e utili
z~ do lmpresso ... Quem tiver 
ddvidas, deve consultar as INS
TRU<;OES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS. Cuidados redo
brados na confetencia final sao 
essenciais, uma vez que parte do 
circuito opera sob nfveis de 
Tensao, Corrente e Potencia con
sideraveis, caso em que mesmo 
um pequenino "curto" pode "ge
rar ~a". As pistas mais "ta
ludas", vistas no canto inferior 
esquerdo do lay out,· tem sua di-

Flg.4 

mensao adequada aos nfveis de 
Corrente que por elas circula:riio.~. 

- FIG. 3 - INSER<;AO E SOLDA
GEM IX>S COMPONENTES 
SOBRE A , PLACA - A figura 
mostra o que chamamos em APE 
de "chapeado" (6 um tenno anti
go, "do tempo da v41vula", e que 

sobreviveu do jargao de Eletr6ni
ca. .. ), ou seja: a placa de Circuito 
Impresso vista pelo lado Dio co
breado, com as principais ~ 
posicionadas, identificadas e co
dificadas, em estili~oes muito 
claras e objetivas... Embora sim
ples e de fdcil entendimento "vi
sual", 6 sempre bom enfatizar al
guns cuidados b'8icos na imple
men~ do "chapeado/colo
cagao/soldagem": 

- Integrado 4049 com sua exttemi
dade mareada voltada para o dio
do 1N4004. 

- TRIAC com sua lapela met41ica 
virada para a posic;ao ocupada por 
(outro) diodo 1N4004. 

- Lado "chato" do BC548 voltado 
para a borda da placa ( esquerda, 
na condi~o de observac;i.o mos
trada na figura ... ). · 

- Todos os diodos com suas extre
midades marcadas (catodos) niti
damente indicadas pelos an6is ou 
faixas constrastantes ... 

11 

- Polaridade dos capacitores ele
trolfticos obrigatoriamente respei- · 
tadas (estao marcadas no chapea
do. e no proprio "corpo" dos 
component.es, al6m do que - lem
bramos - a "pema" positiva cos
tuma ser a mais J.onga. .. ). 

- V aiores dos demais componentes 
condizendo com as indi
cac;oes/posi~s que ocupam na 
placa .. 

- Conferir tudo, no "antes", no 
"durante" e no "depois'', para s6 
entao "capar" as sobras de termi
nais (com alicate de corte), pelo 
ladocobreado. 

Algumas ~ :impollanb::s fl.cam 
fora da placa (ou seja~ ligadM ?t 
ela, mas nao sobre ela. •• ), e tem 
suas conexoes abordadas a se-
guJr ••• 

- FIG. 4 - CONEXOES IX>S 
COMPONENTES EXTERNOS -
O lado observado da placa ainda 
6 o mesmo da figura anterior (s6 
que agora as pecinhas sobre o fe
nolite nao sao mais vistas, para 
nao "congestionar" o desenho, e 
porque j4 foram detalhadas an
tes ... ), enfatizando-se as conexoes 
extemas... Observar a ligac;ao da 
clipsula de microfone de cristal, 
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do LED (aten~ l identific~ 
dos seus tenninais ... ), do trans
formador (o lado de 9-0-9, ou se>
cundmo, mostra fios de cores 
iguais nos extremos, cor diferente 
apenas no fio central. .. ), etc. Mui
ta aten~o, tamb6m, nas conexoes 
AC.A. (via "rabicho" e chave ge
ral e A barra de tomadas de safda, 
feitas a partir dos pontos "S-N" 
da placa e pr:i.mdrio do transfor
mador... Quanto ao dito prirmirio 
(lado "P" do trafo", na figura), 
lembramos que nonnalmente 
apresenta tees fios, sendo um pre
to ("zero" volt) e dois outros de 
cores diversas, correspondendo A 
conexao para "110'~ OU para 
"220" ••• ). Normalmente o fio 
central representa o terminal de 
"110" e o extrema (oposto ao fio 
preto) "220" ... Se o Lei
tor/Hobbysta pretender usar a 
MAU sempre na mesma rede, nao 
M motivo para chaveamentos 

· complexos: basta usar apenas o 
fio correspondente l Tensao da 
rede local, cortando-se o "outro" 
rente (nao ser4 utilizado) ••• 
Aten~o a todos os isolamentos e 
contatos no setor de P~ncia/ Alta 
Tensao do circuito (pontos "S-N'' 
da placa, primmio do trafo, toma
das de safda, "rabicho" e chave 
geral) e observar tamb6m a neces
sidade de se usar uma cabagem de 
calibre mais grosso em alguns 
desses percursos (nitidamente en
fatizada na figura ... ) devido aos 
nfveis de Corrente por eles circu
lantes ••• 

- HG. 5 - ACABAMENTO DA 
MAU - Embora nao obviamente 
obrigatdrio, o "jeitao" que suge
rimos na figura, para o encaixa
mento e acabamento da MAU nos 
parece um dos mais elegantes e 
pr4ticos... Um container pl4stico, 
resistente, ~ recomendado por 
razoes de isol~ao ... Na sua parte 
frontal podern ficar a c4psula de 
microfone, o LED monitor e a 
chave geral t'liga-desliga" ... Na 
traseira instala-se a harm de tees 
tomadas C.A. de safda, o ilh6s 
para passagem do "rabicho" e,. 
eventualmente, faz-se um furinho 
estrategicamente posicionado para 

• acessar facilment.e o knob do po
tenci6metro de ajuste de sensibi-
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lidade, "bt dentro" (isso permit.e 
que o ajuste seja modificado sem 
ter que abrir a caixa ••• ). Obvia
mente que, para real utilidade do 
citado furinho, a placa deve, in
temamente ao container, ser posi
cionada "nos conformes" (miolo 
do "knob' do trim-pot "olhando" 
o dito furinho, bem pr6ximo a 
ele ... ). 

••••• 
TESTE E "CALIBRA<;AO" ... 

. Inicialmente, o trim-pot de 
sensibilidade da MAU deve ser co
locado a "meio curso", ou seja: no 
centro do seu &ngulo de giro. Li
ga-se o "rabicho" l tomada da pa
rede e aciona-se a chave geral do 
circuito (nenhuma carga precisa es
tar acoplada As safdas, nessa fase 
inicial de teste e ajuste ... ), Uma (de 
duas ... ) condi~oes deve estabele
cer-se: 

- 0 LED piloto acende e assim fl
ea, mesmo depois de decorridos 
pelo menos 30 segundos ... Nesse 
caso, deve-se reduzir, em etapas 
experimentais, o ajuste do. trim
pot (sempre esperando uns 30 se
gundos, para ver se o LED apa
ga). Obtido, o "apagamento,. do 
LED monitor, basta "retomar" 
(aumentar) de novo, um pouqui
nho, o ajuste do trim-pot para co
locar a MAU na sua condi~ao de 
nutxima sensibilidade ... 

- J4 se, na condi~ao inicial de teste, 
decorridos cerca de 30 segundos, 
o LED consistentemente apagar 
( ou, simplesmente, se "ficar" 
apagado, desde o instante de 
energi.Z3?0 do circuito ••• ), deve
se, lentamente, buscar um ajuste 
no trim-pot que ocasione o acen
dimento do LED (sempre dando 
uma "car8ncia" de aproximada
mente 30 segundos, para que. a 
temporizal;ao tenqa tempo de 
"esgotar-se") ... Isso obtido, "re
torna-se" um "tiquinho" o ajuste 
do trim-pot,: com o que a MAU 
est4 condicionada para proxima 
sensibilidade ••• 

- Quern nio tiver muita "pacien
cia" (para nio dizer "saco" ••• ) de 
esperar sempre de 20 a 30 segun
dos, para que a temporiza~o do 

Ftg.5 

TRASEIRA 

• SAIOAS 

l~§~I o 

FURINHOOE 
ACESSO P/ 
AJUSTE 00 
TRIM-POT 
(SENSIB.l 

circuito determine se a sua sensi
bilidade est4 ou n5o no ponto de
sejado, podem, provisoriament.e 
(com 9 circuito desligado da 
C.A.) · ligar um resistor de 1 OOK 
em paralelo com aquele de 2M2 
conetado entre o pino 5 do 4049 e 
a linha do negativo da alimen
~o... Com· isso, o per{odo se 
reduzin1 a cerca de 1 segundo, 
agilizando a opera~o de ajuste ... · 
Obtida a requerida sensibilidade, 
(sem mexer, depois disso, no 
trim-pot. •• ), esse resistor de 100K 
pode ser removido. 

Com um pouquinho de pa
ciencia, e na base. da experimen
~. nio sent dif!cil determinar a 
conveniente sensibilidade, de modo 
bastante preciso... Na sua "me
lhor" condi~ao, e dependendo da 
proximidade ffsica do microfone 
com rela~ l fonte sonora (a boca 
do beM ... ), bastant um "remungo" 
para disparar a MAU ... Ji eni con
di~ao de sensibilidade atenuada, 
apenas com um choro forte o dis
positivo sem "gatilhado" ••• E 6b-
vio, contudo, que nao ~ preciso 
usar-se um hebe como "cobaia" 
para a call~ da MAU! 0 pro
prio Leitor/Hobbysta pode falar 
proximo ao microfone (meio metro 
de afastamento ~ uma boa distAncia 
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de referencia. .. ), de modo a calibrar 
a dita sensibilidade ... Quern quiser 
poder4 at6 imitar o choro de um 
beba (cuidado, contudo, pois seal
gu6m estiver observando a ope
~ao. tender4 a "intemar" o digno 
Leitor ... ). 

••••• 
- FIG. 6 - POSSIBILIDADES DA 

"MAE ELETRONICA ..... - A fi
gura ilustra exemplos b'8icos, j4 
mencionados, de cargas que a 
MAU podera ativar (nao obrigato
riamente todas elas, dependendo 
da disposi~ao e do am.mo do hebe 
monitorado ••• ). Em qualquer ca.so, 
a caixa do circuito, com o micro
fone, deve ser posicionada na,o 
muito longe do ber~. de modo 
que o choro do baby possa im
pressionar devidamente a MAU ... 
Observem que aquela sugestao do 
motor acionando um mecanismo 
de balan~o para o ~o. se efeti
vamente utilizada, dever4 ser feita 
com extremo cuidado e seguran~a 
(passando por testes rigorosos an
tes da utili~ao real ... ). j4 que 
qualquer falha podex:4 (para ser
mos euffimicos ... ) "danificar" a 
pobre crian~a. por excesso de 
"balan~amento" ••• 

••••• 
Brincadeiras ~ parte, 6 16gico 

que o circuito b'8ico da MAU ad
mite muitas outras aplic~oes prati-

AaAJUR 

1// 
BER<;O 

cas, dteis e menos "loucas" do que 
as sugestoes Msic~ (esse neg6cio 
de "MAE AUTOMA.TICA" 6 puro 
"sarro", embora, pensando bem ... 
quern sabe ... ?). Diversas aplic~oes 
de seguran~a e auto~ poderao 
auferir mtidas vantagens da boa 
Po!Bncia de salda do circuito, do 
fato do seu acionamento ser tempo
rizado e da boa sensibilidade geral 
( ajust4vel). 

Lembrar que a c4psula de mi
crofone nao precisa ficar proxima 
ao circuito, podendo ser ligada a 
ele atrav6s de uns hons metros de 
cabo blindado mono, ampliando as 
possibilidades aplicativas. Da 
mesma forma, as pr6prias cargas 
acionadas, podem estar fisicamente 
a vmos metrqs de distfuici.a da 
MAU, bastando dot4-las de "rabi
chos" de aliment~ao no conve
niente comprimento ••• 

Na verdade, apenas a "imagi
na~o criadora" do Hobbysta cons
titui. limite rem para a utiliza~ao 
pratica da id6ia circuital Msica! E 
pensar, inventar e ... experimentar! 

••••• 
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· MONTAGEM 

OS CONTROLES "REMOTOS• ... 

De forma geral, o termo 
.. controle remoto" 6 utilizado para 
designar dispositivos que pennitam, 
l distAncia, exercermos qualquer 
ti.po de ac;io efetiva (ligar, desligar, 
regular, sintonizar, et.c.) sobre um 
aparelho, maquiru1.rl.o, dispositivo, 
el~, et.c. A id6ia bm
ca 6 - em qualquer caso - dar con
fm:lu ao uswhio, confo_gpe pod.e
mos ver de alguns exemplos cllissi
cos: o controle do aparelho de TV 
ou do video-cassette a( da sala da 
casa do Leitor, atrav~ daquela cai
xinha chcia de botres que flea na 
mlo da pessoa ( confortaveµnente 
sentada na poltrona. .. ) · e,. com a 
qual se liga. deslig14 muda de ca
nal, aciona o v!deo para reprod~ 
ou gra~o, etc. Assim, traduzin
do o sistema em termos pr4ticos e 
simples: na mlo do operador flea o 
COlltliDdo. na f orma de uma trans
mi.ssor compacto e leve (quanto 

SEM COMPLICA06ES DESNECESSARIAS, SEM COMPONENTES ES
PECfFICOS OU "DIF(CEIS" (NENHUMA PECA DE CUSTO "ASSUSTA• 
DOR• ... ), UM· CONJUNTO TRANSMISSOR/RECEPTOR COMPLETO, 
INCLUINDO SAfDA (NO RECEPTOR) DE ALTA POTaNCIA, CAPAZ DE 
COMANDAR (LIGANDO OU DESLIGANDO) QUALQUER CARGA QUE 
TRABALHE SOB C.A. (110 OU 220V), "PUXANDO" ATE 1000 WATTS! 
E O "CRIVELD", BASEADO EM DUAS PLAQUINHAS DE CIRCUITO 
IMPRESSO DE REALIZAOAO E MONTAGEM FAC(LIMASI UM EFETIVO . 
CONTROLE REMOTO OOM ALCANCE SUFICIENTE PARA USO IN 
DOOR, MULTI-APLICAVEL ... DESDE OS EXPERIMENTADORES, ATE 
OS HOBBY STAS MAIS AVANOADOS, TODOS ENCONTRARAO "MIL,. 
APLICA06ES PRATICAS PARA O PROJETOI . 

mais "port4til", melhor ... ), enquan
to que, num ponto remoto ( distante 
pelo menos alguns metros ... ) flea o 
receptor do comando, que - por sua 
vez '- se encarrega de "distribuir · 
fu~oes" ou "detenninar ~s" 
previamente codiflcadas pelo si~ 
tema. •• 

Diversos graus · de complexi
dade · (ge.ralmente relacionada l 
quaotidade de fun~s ... ) sio 
poss!veis nos mod.emos sistemas de 

Controle Remoto, por6m o mais 
elementar ( e - talvez por isso - o 
ma.is litil e versdtil ... ) de todos 6, 
seguramente, o que permite sim
plesmente "ligar'' e/ou "desligar'' 
algo l distftncia. •• 0 CRIVELD re
cai nessa categoria. de Controle 
Remoto elementar, j4 que possi.bili
ta acionar cargas nonnalmente ali
mentadas pela rede C.A. (110 ou 
220V), ligando-as OU desligando-as 
(com o circuito i:eceptor ma•delldo 
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a dita carga no "estado" determi
nado pelo dl1imo controle ou "or
dem" emitida pelo transmissor ... ). 

O CRIVBLD nlo 6 o prlmeiro 
(nan sem o dltimo ... ) representante 
da "famOia" dos Controles Remo
tos a surgir nas p6ginas . de APE, 
contudo, traz import.antes carac
terfsticas que direcionam o seu 
aproveitamento para um tipo es
pecffico de fun~ (apesar da sua 
versatilidade). Energizado direta
mente pela C.A. local, via fonte in
tema a transformador, o circuito 
mostra, na sua Safda Operacional, 

· um controle exercido por contatos 
de rel! (e nio por TRIAC, como 6 
mais comum nos circuitos simplifi
cados ... ), OS quais autorizam OU 

nlo, de forma direta e independen
te, a presen~ da .C.A •. numa toma
da incorporada ao pnSprio receptor 
do CRIVELD! Com isso, tudo fica 
muito compacto e flfuil de acoplar l 
dita carga que se deseja controlar.~. 
E mais: ~ l excelente capaci
dade de ·Corrente dos contatos· do 
rel! utilizado, a Potencia final dis
ponlvel para a carga controlada po
de atingir at6 ll(W (isso mesmo: 
mil watts!), um nlvel considentvel, 
capaz de at.ender ls mais exigentes 
destin~oes ... Al6m disso, o ,contro
le final por rel! (que, eletricamente 
interpretado, nio passaria de um in
tenuptor simples e direto ... ) permi
te a "passagem" da energia C.A. A 
carga de modo pleno, sem nenhum 
tipo de mdtua interfer!ncia, "onda" 
completa, ciclos sem nenhunzinho 
"recorte•• ou transiente de comu
tac;lo ( coisa que os circuitos com 
TRIAC, por melhon;:s que sejam, 
BCmptl'I' fazem, em maior ou menor 
grau ••• ). 

Nio ~ assim, o tipo de 
carga controlada ( ~ que possa 
trabalhar sob C.A, 110n20V, at6 1 
KW ... ): resistiva, indutiva, mista, 
aparelhos, 01otores, lAmpadas (de 
qualquer tecnologia), maquln'rl.os, 
circuitos, etc. Basta "plugar" o seu 
cabo de ~ na tomada de 
satda do CRIVELD e ... pronto! 

· 0 circuito, em seu projeto 
(simples e objetivQ) foi "enxuga
do" ao m4ximo, "universalizado", 
de modo a tQllUU' posslvel a com
pleta aus!ncia de controles, ajust.es 
ou calibrw;6es ( o que, novamente, 
vem facilitar a uti1i?895ofmsta-

I~ ... ). Tmagioado para uso inter
no (nlo ao ar livre ••• ), o CRIVELD 
mostra um alcance ma.is do que 
apropriado, sempre' lembrando que 
o feixe infra-vermelho de comando 
6 (ainda que invislvel ... ) LUZ, e 
assim, "caminha" em linha reta, e 
nlo pode "transpor" obst4culos ou 
anteparas opacas (tern que haver 
uma nltida "linha de visada" entre 
o transmissor port4til, ila mio do 
operador, e • o sensor ac<;>plado ao 
m6dulo receptor ... ). Quanto a isso, 
contudo, nio pode ser interpretado 
como restri~o ou insuficiencia. 
Afinal, o caro Leitor tamb6m nio 
•pode controlar remotamente seu vl
deo-cassette ( o aparelho hi na sa
la. .. ) enquanto faz. sua refei~o na 
copa ou na cozinha, mesmo portan
do o Controle Remoto, uma vez 
que os "raios" in:fra...vermelhos nlo 
"fazem curva", nem "atravessam 
parede ••• ". 

••••• 
- PIG. 1 - () CIRCUITO 

(TRANSMTSSOR) - 0 m6dulo de 
comando (transmissor porttttil do 
CRTVELD) 6 a pr6pria simplici
dade: .um Integrado 555 trabalba 
em ASTA VEL, sob Frequ!ncia 
detenninada pelos valores do ca
pacitor de lOn e resistores de 47K 
e 4K7 ... 0 ciclo ativo (re~ 
"on-off .. do estado da Satda) foi 
propositalmente tornado assin:lb
trico, de modo que, a cada "so
be-desce" dos pulsos na dita sat.; 
da, o per{odo "alto" seja propor
cionalmente meoor do que a parte 
••baixa" do ciclo; •• Com isso con.:. 
se~se um nltido "reftescamen
to" do Integrado (e do circuito, 
como uni todo .. ~) em termos de 
Corrente m6dia/Potencia final, 
mesmo energizando o par de LED 
infra-vermelhos. em s6rie, via re
sistor de limita~o com valor rela
tivamente baixo ( 47R). Dessa 
fonna, os pulsos de energia aos 
LEDS, entregues mais de mil ve
zes por segundo, sio ao mesmo 
tempo intensos e curtos, garantin
do bom alcance e baixo consumo, 
. tanto que uma mera bateriazinba 
de 9V (tipo "tijolinho") dad con
ta do ••~ ... por vmios mases 
(sob uti~ m6dia. .. ) •. Al6m 
disso. o cbaveamento por push-

fT. 
= 9V --:---

I 4117 Br-1--,4 
7 

- .!...._ 
147k ~ 

6 ~ I J471t 
- IW 
__,! 

'--..---' ~C\ LEDS 
I 

: : 10• ~ I")> I.V . . "'"' 

button N.A. permite que o circui
to apenas demande energia da ba
teriazinha ·· durante os breves ins
tantes em que o comando 6 real
mente e:xercido, o que tambe!m 
contribui muito para a durabilida
de da fonte de energia (e para a 
portabilidade geral do m6dulo). 
Finalizando a armlise do transmis
sor do CRIVELD, tem mais um 
.. truquezinho": a aplica,;ao de 
dois LEDs infra-vennelho, ~ a6-
rie· 1amb6m serve para duplicm' a 
"fo~" do feixe 6tico invis!vel 
emitido, sem com isso "puxar" 
Correntes incompat(veis com os 
limi~ d.o Integrado e da propria 
bateria que alimenta o conjunto ... 

- HG~ 2 - 0 CIRCUITO (RECEP
TOR/SAIDA DE PO~CTA) -
Ainda que utilizando t6cnicas bl
bridas de circuitagem, embutindo 
Tntegrados, translstores e rel!, o 
arranjo nio pode ser considerado 
complexo, mantendo a quantidade 
geral de componentes relativa
mente baixa, custo final compatl
vel e sens{vel .. descomplica~ao" 
na pnSpria montagem ( o que mais 
int.eressa ao Hobbysta. •• ). Anali
sando o circuito, no "send.do 
c.onvencional" de trinsito dos si
nais e controles ( <la esquerda para 
a direi~ •• ), temos, inicialmente, 
um foto-translstor (tipo TIL78), 
polarizado pelo resistor de IM. O 
dito foto-sensor deteta os pulsos 
infra-vennelhos emitidos pelo 
t,ransmissor do CRIVELD e os 
"traduz" em (ainda tenues) sinais 
el6tricos, ntpidas modifi~ de 
Tensio, no seu emiBSOI"... Esses 
sinais sio levados pelo capacitor 
de 2n2 ( o baixo valor restringe a 
sensibilidade do est4gio a Fre
qu&cias oldras, que nlo a de co
mando ... ) ao terminal de base de 
um translstor de alto ganho 

• I 
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(BC549C), que trabalha em emis-
801' com.au, polarizado automati
cammte em base pelo resistor de 
2M7, "car.regado" em coletor pe
lo resistor de lOK ... Esse m6dulo 
de entrada amplia, dezenas de ve
z.es, os n!veis originais dos sinais 
"traduzidos" pelo TIL 78, mos
trando entio excursoes de Tensio 
bem mais n!tidas e fortes, no cole
tor do BC549C ... 0 bloco seguin
te 6 centrado nwn Integrado 555, 
em fun~ MONOESTAVEL, cu
jo penodo de te~iio, a ca
da "gatilhmnento", 6 determinado 
pelos valores do resistor de IM e 
capacitor de 220n, "empilhados'' 
e conetados, pelo seu nd, aos pi
nos 6-7 do dito Integrado... 0 
terminal de cc,nttole ou "gatilha
mento" do MONOEST A.VEL 
(pino 2 ~o 555) 6 mantido "posi
tivado" (em sland by), pela pre
sen~a do resistor de 47K, porem 
pode receber os pulsos amplil,ica
dos recolhidos no coletor do 
BC549C, via capacitor de 1 OOn. 
Quando um pulso (na sua ex
cursiio "negativa" ••• ) se manifesta 
no dito pino de contto,!e, assim 
que a Tensiio momentimeamente 
atravessar o limiar de 1/3 da ali
men~ geral, o MONOESTA
VEL 6 disparado, com o que o 

· pino 3 (safda) do 555 tera seu nf
vel de Tensio instantaneamente 
"levantado" (em repouso, esta~ 
prati.camente ao potencial de ''ter
ra" ·ou "nada volts" ... ), assim 
pennanecendo por todo o penodo 
do MONOESTAVEL (cerca de 
1/5 de segundo), a menos que -
durante tal penodo - ocorra nova 
exci~ ou "gatilhamento" ... 

De qualquer modo, esse ~o · 
"alto" que se manifesta no dito 
pino 3 do 555 6 monitorado pelo 
LED vennelho (de "sinal" ... ), 
protegido pelo resistor de lK (a
tray6s do acendimento - breve -
desse LED,.sabemos que a.recep
tor do CRIVELD "sentiu" a che
gada do feixe infra-vermelho de 
comando ... ). Em seguida, no ar
ranjo do circuito, temos um Inte
gtado da "famO.ia" C.MOS, 
4013B, "recheado" com dois 
FLIP-FLOPs, dos quais o "pri
meiro" 6 circuitado em MO
NOEST A VEL (temporizru;iio de
terminada por resistor de 2M2 e 
capacitor de 220n), disparado jus
tamente pelo pulso de salda do 
555. 0 "segundo" FLIP-FLOP 
intemo do 4013B, tamb6m forte
mente desacoplado pela presen~a 
do resistor de 2M2 e capacitor de 
220n, trabalha como BIEST A
VEL, ou "c6lula de mem6ria", ou 
ainda "contador divisor· por 2" 
(tudo isso qiler diz.er a mesma 
coisa. •• ), de modo que, na sua 
Salda final (pino 13), altemarn-se 
condi~oes est4veis, ou "alta" ou 
"baixa", a cada novo pulso for
mado pelo MONOEST AVEL es
truturado sobre a primeira metade 
do lntegrado ( e que - por sua vez 
- foi excitada pela salda do MO
NOEST A VEL anterior, centrado 
no 555 ... ). Notem que a presen~ 
de dois MONOESTA VEIS "enfi
leirados" (555 e primeira metade 
do 4013 ... ) determina fortCssima 
"filtragem" de transientes, eleva
da estabilidade, insensibilidade a 
comandos espdrios ou a transien
tes diversos ! Assim, com grande 

C.A.. 
110 
220 

SAloA 
C.A. 

(atellcW) 

Fig.2 

dose de seguran~a. a cada "trem" 
de pulsos infra-vermelhos recebi
do pelo TIL 78 "ht na frente", te
mos uma nftida e ftrme alternAn
cia de estado na Salda final do 
4013B (pino 13). Essa Salda fi
nal, por sua vez, comanda o 
trans!stor BC548 (via resistor de 
base, no valor de 1 OK), de modo 
que o dito transistor apenas "li
ga" enquanto o pino 13 encon
tra-se. "alto", ficando, contudo, 
"desligado" quando o tal pino es
tiver "baixo" ••• Como carga de 
co1etor·do citado BC548, temos a 
bobina de um rela, "paralelada" 
pom o_diodo de ~o 1N4148 
(polarizado inversamente, de mo
do a "absorver" pulsos de Tensio 
danosos ao trans!stor, e que ocor-· 
rem nos instantes de comu
~iio •• ~) e tamb6m com o LED pi
loto de "status", verde, protegido 
por resistor/s6rie de lK (quando 
tal LED estiver aceso, significa 
que o rel! de salda do receptor do 
CRIVELD est:4 energizado ou 
"ligado" ... ). 0 circuito 6 alimen
tado na necessma baixa Tensio 
(9V) C.C., pot uma fonte intema. 
convencional, a transformador, na 
qual os dois diodos 1N4004 fa
z.em a re~ da C.A. e o ca
pacitor elettol!tico .de 470u efetua 
o devido "alisamento" da C.C. 
pulsada, transfonnando-a numa 
forma convenientemente est4vet 
de energia. .. Para que os mcSdulos 
ou est4gios mais "delicados" do 
cireuito niio possam receber inter
fer6ncias ou transientes gerados 
no est4gio final (BC548, rela e 
••anexos., ••• ), um clesaqoplamento 
6 providenciado por diodo 
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1N4148 (na linha do positi.vo da 
alimenta?o), com o aux!lio de 
um capacitor eletrolftico de 
lOOu ... Finalmente, no controle 
efetivo da carga, os contatos "C" 
e "NA" do rele sao simplesmente 
intercalados entre a C.A. e a to
mada de Safda do CRIVELD, 
comutando a energia destinada ao 
aparelho controlado, de forma di
reta e efetiva. •• Como o rele indi
cado pode manejar a~ l0A em 
seus contatos, ou Potencia de at6 
1 KW, esses. serao os parfunetros 
(largos e confort4veis ... ) · a serem 

, respeitados na utiliz~... No
tem, contudo, que siio limites 
"auto-excludentes", ou seja: a 
carga pode demandar at6 1 0A 
(desde que a Potencia, sob 110 ou 
220V, nao ultrapasse 1 KW), ou 
a~ 1 KW ( desde que a Corrente 
"puxada", sob 110 OU 220V, nao 
exceda l0A ... ). 

- FIG. 3 - LAY our DO CIR
ClJITO IMPRESSO (TRANS
MISSOR) - Simples e · pequeno 
( como exige a necessma portabi
lidade do mddulo ), o padrao de 
ilhas e pistas 6 mostrado em esca
la 1: 1, sobre uma plaquinha de 
facfiima realiz~ ... 

-FIG. 4 - LAY our oo·cm
curro IMPRESSO (RECEP
TORJM6DULO DE POTENCIA) 
- A plaquinha do receptor do 
CRIVELD 6, naturalmente, um 
pouco maior, j4 que cont:ent mais 
~as e componentes (basta anali
sar os respectivos ••esquemas", 
nas figs. 1 e 2, para notar tal ne
cessidade ••• ). Entretanto, tamb6m 
ela 6 simples (a :figura est4 em 

Fig.3 

Fig.S 

tamanbo natural ••• ), pouco "con
gestionada" ,", de f4cil conf~o 
por qualquer -das tradicionais ~
nicas de tr~gem, corrosiio, fun
pesa e fura~o... Confonne sem
pre recomendamos (preferimos 
parecer "chatos" de tanto repetir 
isso, do que deixar algum princi
piante "passar batido", cometen
do erros elementares, p~m "fa
tais'' a qualquer montagem. •• ) 
uma leitura atenta rui INS-
1RU<;6ES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS, na busca de in
f~oes essenciais a essa fase 
da realiza¢o do pl"9jeto... · 

••••• 
- FIG. 5 - . "CHAPEADO" DA 

MONTAGEM (PLACA "A") - A 
plaquinha "A" (do transmissor do 
CRIVELD) 6 vista pela face nao 
cobreada, com as suas ~as prin
cipais j4 posicionadas, todas iden
ti:ficadas pelos seus c6digos e va
lores... Aten~ao A posi~ao do In
tegrado 555, com sua extremidade 
marcada "apontando" para o re
sistor de 47K ... Cuidado, tamb6m, 
para nao "trocar as bolas" quanto 
aos valores dos resistores em 
fun~iio dos lugares que ocupam ••• 

- FIG. 6 - "CHAPEADO" DA 
MONTAGEM (PLACA "B") -
Agora a placa "B" (receptor/mc:S
dulo de Potencia do CRIVELD), 
tamb6m pelo seu lado dos compo
nentes (nao cobreado ), todas as 
p~ identificadas pelos seus ·. cc,S;.· 
digos, valores, polaridades e cla
ras estiliza~s. Os componentes 
polarizados merecem maior 
aten~iio, j4 que suas po
si~oes/tenninais niio podcm ser 
invertidos ( o cireuito niio funcio
naria, e o pr6prio componente se
ria danificado ... ): dos dois lnte
grados, os transfstores, os diodos 
~•; ol: c*pru:itores eletrol!ticos in
cl~se nessa categoria... A 
niestna aten~o quanto aos valo
~s/lugares de resistores e capaci
tores comuns (niio polarizados) ... 

••••• 
As :figuras 5 e 6 constituem o 

"ndcleo" da parte pratica da mon
tagem, e devem ser seguidas "A ris
ca", conferindo-se tudo, passo-a
passo e tamb6m no final de cada 
etapa/placa.... Apenas depois de 
tudo "commnadlssimo" 6 que as 
"sobras" de tenninais, pelos lados 
cobreados, podem ser "amputadas" 

. com alicate de corte ••• 

Fig.4 



• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4013B 

• 2 - Circuitos Integrados 555 
• 1 - Transistor BC549C 
• 1 - Transistor BC548 
• 1 - Foto-translstor TIL 78 
• 2 - LEDs infra-vennelhos 
• 1 - LED co~ vermelho, 

redondo, 5 mm 
• 1 - LED, comum, verde, re-

dondo, 5 mm 
• 2 - Diodos 1N4004 
• 2 - Diodos 1N4148 
• 1 - Rele c/bobina para 9 VCC 

e um contato reverslvel pa
ra lOA, tipo G1RC9VCC 
("Metaltex") ou equivalen
te. 

• 1 - Resistor 47Rx lW 
• 2 - Resistores lK x l/4W 
• 1 - Resistor 4K7 x l/4W 
• 2 - Resistor 1 OK x 1/4 W 
• 2 - Resistores 47K x l/4W 
• 2 - Resistores lM x l/4W 
• 2- Resistores 2M2 x l/4W 
• 1 - Resistor 2M7 x l/4W 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 2n2 
• 1 • Capacitor (poli6ster) 10n 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 100n 
• 3 - Capacitores (poli6ster) 

220n 

Durante as conferenclas, 
tamb6m devem ser mtalisados. os 
pontos de solda, quanto A sua qua
lidade, aus&lcia de "curtos", cor
rimentos OU falhas ... 

Quern (ainda. .. ?) tiver ddvi'." 
das quanto hs leituras de valores, 
identifi~. de terminais, polari
dades, etc., dos componentes, de
vem recorrer hs info~oes conti
das no TABELAO APE, sempre 
nas primeiras p4ginas ruw~evista, 
junto A Hist6ria em Quadrinhos e 
hs INSTRUc,;6ES GERAIS ... 

Reafinnamos: a concre~ 
dos "chapeados" 6 a fase crucial 
de qualquer montagem e mais vale 
perder alguns minutos em cuidado
sa veriflc~ q'uanto A sua per
fei~, do que - depois - gastar ho-' 
ms na busca de defeitos ou falhas 
(que j4 nio ficam tio "evidentes" 
com as placas envoltas nas suas 
~s externas e outros "perif6rl-
cos" dos ni6dulos ••• ). · 

• 1 - Capacitor { eletrol!ti90) 
lOOu x 16V 

· • 1 - Capacitor (eletrolltico) 
0

• 470u x 16V 
. • 1 - Transformador de fo~a 

c/prim4rio para 
0-110-220V e secund'1io 
para 9-0-9V x 350mA 

• 1 - "Clip" p/bateria de 9V 
• 1 - lnterruptor de Pressio (pu

sh-button) tipo N.A. 
• 1 - "Rabicho" (cabo de for!ifi 

c/plugue C.A.) tipo ••servj;. 
~ pesado". 

• 1 - lnterruptor simples ( chave 
bolota ou alavanca) tipo 
"servi~ pesado" 

• 1 - Tomada C.A. retangular, 
tipo "de encaixe" 

• 1 - Par de segmentos de cone
tores parafus4veis tipo 
"Sindal" 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
especlfica para o transmis
sor do CRIVELD (3,6 x 
2,2cm.) 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
especffica para o recep
tor/controlador de Potencla 
do CRIVELD (11,0 x 3,8 
cm.) 

VM 

_J 

PUSH-SDTTON 
IU. 

Fig.7 

- FIG. 7 - CONEXOES EXTER
NAS A PLACA "A" - Sempre 
vista pelo lado nio cobreado, 
(como na fig. 5), a plaquinha "A" 
traz agora evidentes as conexoes 
"perif6ri~" OU externas ••• 
Aten~o aos seguintes pontos: po
laridade da alimenta~, com o 
fio .vermelbo do "clip" cmres
pondendo ao positivo. e o fio pre-

• - Fio e solda para as li~s 

• 1 - Caixinha para abrigar o 
circuito do transmissor do 
CRIVELD (dimensoes m!
nimas 6,0 X 5,0 X 2,5 CID.) 

• 1 - Caixa para abrigar o circui
to do receptor do CRI.; 
VELD ( dimensoes mlmmrui 
em tomo de 12,0 x 8,0 x 
5,0cm.) 

• 4 - P¢s de borracha p/ a caixa 
do receptor 

• - Caracteres decalcd.veis, 
adesivos ou transferlveis 
(ti.po .. Letraset") para mar
~o dos controles, pilo
tos, etc. do CRNELD 

• 1 - Filtro infra-vennelho p;µ-a 
o TIL 78. Pode ser usado 
um · ~ de acr1lico 
transparente vermelho es
curo ou lil4s profundo 
(quase negro ••• ). 

211 LED• 
INFRA-VERMELHO 

to ao negativo... 0 push-button 
vai, eletricamente, intercalado no 
..ramo" positivo da linha de ali
men~io... Tamb6m os dois 
LEDs in:fra-verme:lhos devem ter 
seus terminais de anodo (A) e ca
todo (K) devidamente .. reconhe
cidos" 8llle8 de serem inseridos e 
soldados aos respectivos · pontos 
da placa. A propdsito: a "perna" 
mais curta. e que sai do LED ao 
lado de um pequeno chanfro exis
tente na base .do componente, ~ o 
terminal K (catodo) ... 
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LED@ 
•sTATus· 

--·ft---=--____. 
TIL78' KA 

c . c CRIVELD 
~E P-B 

·~~ 
LEDO 
"SINA~ 

Fig.8 

LEOS 
J:.V. 

NA 

TIL 76 (VER f'IO. 11) 

STATUS II) 

" 
0 SENSOR 

FRENTE 

CRIYELD-P 
@ 

- FIG. 8 - CONEXOES EXTER
NAS A. PLACA "B" - Exige 
mais aten?o ainda, jai que sao vai
rias as conexoes extemas, todas 
importantes: tanto o foto-transls
tor quanto os LEDs_ indicadores 
(vermelho para "sinal" e venle 
para status) tam terminais polari-, 
zados e que nao podem ser colo
cados/soldados invertidos nos 
respectivos furos... CUIDAOO, 
portanto! Tamb6m cuidadosas de
vem ser as provid8ncias de li
gru;ao erttre a placa, transforma-

TOMAOA SAiOA 
110-220 I/ 

MAX. lkW 

CAIXA PEQUENA 
C/ CIRCUITO 
E BATERIA 

TRASEIRA 

SAIDA C.A. 

~ 
lilAX.lkW 

0 

0 

C.A. 
110 
220 

Fig.9 

SAiDA P/ 
APARELHO 
CONTROLADO 

Fig.IO 

dor, rede C.A., "rabicho", inter
ruptor geral e tomada de Salda. .. 
ATEN(;AO:"h necessidade de se 
fazer alguns dos "percursos" com 
firu;ao mais ''taluda", jai que por 
ela circulara substancial Corrente, 
com a carga controlada energiza
da ••• Os dois conetores tipo "Sin
dal" ajudam a fazer as ligru;oes de 
modo "elegante" e funcional, ao 
mesmo tempo ajudando a promo
ver a devida isola?O de conexoes 
que envolvem altas Tensoes ••• 
Cuidado na identificac;;ao dos en-

rolamentos/tenninais dos trans
fonnador: o secundam.o (S) tem 
1:I@s. fios, sendo os extremos de 
cores iguais ••• 0 primmio tamb6m 
tern tr8s fios, mas apeilas dois 
serao usados, dependendo da 
Tensao da rede local (se a rede 
for de 11 OV, usa-se o fio central e 
um dos extremos, jai se a rede for 
de 220V, usa-se os fios dos ex
tremos ... ). 

- FIG. 9 - "ENCAIXAMENTO" 
DO TRANSMISSOR - Com sua 
mindscula plaquinha, e bateria 
pequena, o conjunto ••A" do 
CRIVEID caberai num container 
bem port4til, devendo o lay out 
geral assemelhar-se ao sugerido 
na figura... Confortaivel para 
acionamento, e eficiente no dire
cionamento do feixe de infra
vermelho projetado ( os LEDs com 
suas "cabec;;as" bem proximas, 
lado a lado, rigorosarnente "apon
tado" para a mesma dire(;ao ... ), 
sao as caracter!sticas buscadas na 
configuta?o... Pequenas va
riru;oes no "jeitao" final sao 
aceitaiveis, mas sempre feitas com 
born senso... Dentro da caixinha, 
conv6m prender a plaquinha com 
parafuso/porca ou adesivo forte, 
calc;;ar a bateria com um pedru;o 
de isopor ou espuma de nylon, e 
fixar hem os LEDs c;om cola de 
epoxy ou de ciano-acrilato, de 
modo que nada fique "jogan-
do" ... 

- FIG. 10 ~ ACABAMENTO DO 
RECEPTOR/M6DULO DE 
POttNCIA - Obviamente "nao 
port4til", dimensoes nao sao cr!ti
cas no m6dulo receptor do CRI
VELD ... Etltretanto, em nome da 
est6tica e da praticidade, conv6m 
agasalhar o conjunto num caixa 
funcional, mais ou menos nos 
mold.es sugeridos na figura... Na 
parte frontal do conjunto podem 
ficar os dois LEDs indicadores, 
devid~nte identificados, o fo
to-sensor (embutido numa peque
na reentrancia e - eventualmente -
dotado de um filtro - ver fig. 11) 
e o interruptor geral ... Na traseira 
da caixa podem situar-se a tomada 
de Salda para a carga controlada e 
a passagem do "rabicho" de ali
menta?o . C.A. geral ... P6s de 
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Fig.11 

I 
,tLTFIO 

I.V. 

TIL78 

borracha dao estabilidade e segu
ran~ ao conjunto ••• 

- FIG. 11 - ACONDICIONA
MENTO MECANICO E 6TICO 
DO POTO-SENSOR - Embora o 
ci.rcuito seja suficientemente "i
mune" a maioria das fontes de in
~rencia 6tica encont:raveis em 
ambientes riormais, convem "dire
cionar" um pouco o feixe de co
mando, infra-vennelho, posicio
nando o TIL78 no vertice de um 
pequeno cone etnbutido no painel 
fr-0ntal do receptor do CRIVELD, 
confonne sugere o perfil mostrado 
na figura... Alem disso, a ane
xa~_iio de um filtro na "boca" da 
reentrancia conica, tambem aju-, 
darn muito a manter o funciona
tnento esnivel e seletivo... Esse 
filtr-O pode ser providenciado com 
um ped~o (recortado no formato 
e dimensao conveniente ... ) de 
acrfilco ( ou mestno vidro ou celo
fane ... ) transparente, de forte co
lo~ao vennelha ou roxa, com o 
que os componentes nao situados 
na regiao dos infra-vermelhos, 
inerentes a luminosidade de am
biente, lampadas instaladas no lo
cal, etc., teriio "mais dificuldade" 
em atingir o foto-sensor ... Com 
isso, sensibilidade e imunidade a 
interferencias, ficarao nitidamente 
melhoradas! 

2A7 
1n.tro• 

occco=◊ 

CRIVELO-P 

© 

Fig.12 

- FIG. 12 - 0 FUNCIONAMENTO 
- Sem nenhum tipo de regulagetn 
ou calibra~o, depois dos conjun;.. 
tos montados e "encaixados"; li
ga-se o "rabicho" do receptor do 
CRIVELD a uma tomada de C.A. 
local, acoplando-se, por sua vez, 
a carga a ser controlada (experi
mentalmente pode ser um simples 
aparelho de r&lio que possa traba
lhar alimentado pela C.A.) a to
mada de Safda do m6dulo. Em 
seguida, inicialmente em posi~ao 
bem proxima (1 ou 2 metros) "a
ponta-se" o transmissor do CRI
VELD para o receptor e aperta-se 
o botao, por um breve instante ... 
A cada "toque" no boffio do 
transmissor, devera inverter-se o 
status da carga controlada (se for 
o sugerido radio, este ligara e/ou 
desligara, a cada comando ••• ). 
Notar que o LED verde do recep
tor do CRIVELD indicara visu
lamente o estado (ligado ou nao) 
da Safda de Potencia, enquanto 
que o LED vermelho "reagira", 
iluminando-se por um breve 
perfodo, a cada comando efetua
do ... Inclusive, gra~as aos dois 
LEDs pilotos, o teste inicial de 
funcionamento pode ate ser feito 
sem nenhuma carga acoplada a 
Safda de Potencia do receptor ••• ! 
Depois de configurado o funcio
namento correto, pode-se afastar 
mais e mais o transmissor (sem
pre, po:rem, mantendo-o "aponta
do" para o receptor, durante os 
comandos ••• ), verificando o al
cance real do sistema... Depen
dendo de uma serie de fatores 
(perfeito alinhamento, rendimento 
dos LEDs I. V. utilizados, presen
~ ou nao de "filtro" 6tico no re
ceptor, condii;iio real de lumino-

IIOi-----------t D 

CRIVELO-P 

® 
0 

(:) g c:u:::iooc 

APARELHO 
CONTROL ADO 

sidade ambiente e sua eventual 
"sujeira" de interferencias em 
I.V., etc.) o alcance efetivo po
dera variar de 2 a 7 metros, apro
ximadamente... Quern pretender 
otimizar alcance e sensibilidade, 
podera experimentar o uso de len
tes ou concentradores, tanto no 
transmissor quanto no receptor ••• 
Entretanto, tais experiencias de
veriio ser feitas com certos cuida
dos, e a partir de algum conheci
mento do "comportamento" 6tico 
de tais implet::ientos; caso cont:ra
rio a "emenda podera fl.car pior 
do que o soneto" ••• Em qualquer 
caso, contudo, o conjunto reagira 
melhor (e com maior alcance) sea 
"janela" do foto-sensor incorpo
rada ao receptor niio ficar, na sua 
posi~ao de uso definitivo, dire-

. cionada para luzes fortes, sejam 
provenientes de janelas, seja das 
lamp,fldas normais no teto do. am
biente... Por exernplo: com o re
ceptor sobre uma estante, leve
mente "angulado para baixo", o 
Leitor/Hobbysta podera controlar 
seu ap~lho de TV (ligando-o ou 
desligando-o ••• ) confortavelmente 
de uma poltrona situada no outr-0 
extreino do ambiente, seja dia, se
ja noite, desde que niio haja uma 
janela nas suas costas, iluminando 
frontalmente o foto-sensor do 
CRIVELD ... ! Tambem para ligar 
ou desligar, sem sair da cama, a· 
noite, um aparelho de som ou TV 
do quarto, 0 CRIVELD e •••. 
fannistico (basta manter o trans
missor sobre o criado-mudo, ao 
alcance da mio do "folgado" ou 
"folgada"~ •• ). 

••••• 



CONTROLANDO A VELOCIDADE 
DE MOTORES C.C. 

Os motores que funcionam 
sob Cottente ContCnua siio, nor
malmente, constru!dos a partir de 
uma ( ou mais de uma, el6trica e 
mecanicamente acopladas ... ) bobi
na de fio de cobre esmaltado, so
lidma a um eixo, e que faz contato 
ell.!trico com a fonte de energia 
atrav& de pares de "escovas" ou 
l&minas de contato, dispostas em 
pressiio sobre zonas condutivas ao 
red.or do proprio eixo ... 0 conjunto 
est:4 "mergulhado" num forte canr 
po ·magn6tico proporcionado por 
i.mis pennanentes dispostos em tor
no da dita bobina... A f,qJte inte
~ entre o campo magn6tico ele
tricamente gerado na{s) bobina(s) e 
o campc., .. fixo" oferecido pelo(s) 
imil(s), detennina o giro do eixo, 
sempre em sentido vinculado A 
pr6pria polaridade da fonte C.C. 
que energiza o sistema ( se a polari
dade for invertida, tamb6m se in
verte o sentido de ro~o ... ). 

A velocidade de giro ( despre
zados outros fatores que, para as 
presentes expli~s, nio tam im
portAncia. .. ) depende, basi~te, 
do "tamanho" da f~ magootica 

EXCELENTE M6DULO PARA CONTROLE DE VELOCIDADE (SEM 
PERDA DE TORQUE, SEM "SALTOS" E ... SEM DISSIPACAO ... I) DE 
MOTORES C.C. (COM LIMITES NOMINAIS DE TENSAO ENTRE 9 E 
15V, SOB ATE 3A DE CORRENTE. .. ), TOTALMENTE BASEADO EM 
TRANS(STORES COMUNS, CONFIGURANDO UM CIRCUITO DE BAI
XO CUSTO E ALTO DESEMPENHO, IDEAL PARA A SUBSTITUICAO 
DAS ARCAICAS MANO RAS A REOSTATO NORMALMENTE UTILI
ZADAS NOS "~UTORAMAS" E "FERRORAMAS" (DESDE SIMPLES 
BRINQUEDOS, ATE EM MAQUETES COMPLEXAS DE HOBBYSTAS 
AVANCADOS DE MODELISMO)I PEQUENO, FACIL DE MONTAR, INS-. 
TALAR E USAA, 0 CIRCUITO TAMBEM PODE SER ADAPTADO PARA 
QUALQUER OUTRA FUNCAO QUE ENVOLVA O CONTROLE .. SUA• 
VE" E UNIFORME DA VELOCIDADE DE MOTORES C.C. (NA FAIXA DE 
Tl;NS0ES E CORRENTES INDICADA ... ), EM MAQUINARIOS E APA· 
RELHOS DE PRECISAO, M6DULOS INDUSTRIAIS, ETC. UM APUCA· 
TIVO ECONOMICO, EFICIENTE E UTILI 

que se desenvolve entre a bobina e 
o imi pennanente... Essa fo~a 
magn6tica, por sua vez, 6 direta
mente proporcional A Corrente que 
circula pela bobina do motor ... Tai 
caracterlstica nos oferece duas pos
sibiliades "cruas" de controlar a 
vel~dade de um determinado mo
tor de C.C.: (A) uma simples Re
sistancia vari4vel, .em s6rie com o 
dito motor ( ou seJa: eletricamente 
.. entre" a fonte de energia e o mo
tor ... ) pode, a partir do seu ajuste, 
paramctrar "quanta" Corrente 6 en
tregue ao motor, controlando assim 

sua velocidade; ou (B) uma fonte 
de alimen~o que · apresente . 
Tensiio de satda ajust4vel em ampla · 
faixa ( como o valor dhmico da bo- · 
bina. do motor 6 - obviamen~ - fi
xo, quanto maior a tensao, •maior 
tamb6m a Coaente ... segundo o. 
"velho" Ohm - e, portanto, 'mais 
rapido o giro do motor, e por a! 
vai. •• ). . 

Esses dois m6todos b'8icos, · · 
embora pmticos, apresentam s6iaa 
defi.ciancias ... Vejamos: 

- A- A "Resistancia Vari4vel" em 
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s6ie (reostato) determina, em 
seus prdprios terminais, uma 
proporclonal queda de Tenslo 
que, .multiplicada pela Cor
rente a perc~la, resulta 
numa substancial "wattagem" 
ou Potencla, simplesmente 
dissi.pada, perdida na forma 
de calor exalado pela pr6pria, 
Resistencia (energia "jogada 
fora" e - para complicar -
aquecendo desmesuradamente 
o prdprio dispositivo de con
trole ... ). E mais, como para 
reduzir a velocidade do mo
tor, o m6todo diretamente re
duz a Corrente a ele aplicada, 
considerando ainda uma 
Ten.Bio fix.a, havem propor
cional queda de Potencia el6-
trica aplic4vel ao dito motor 
que assim, ao mesmo tempo 
em que "perde" velocidade, 
"peroe" 'tamb6m f~a OU tor
que ••• I E tem ainda os pro- , 
blemas mecAnicos: uma re
sist!ncia para controles desse 
porte, nio pode ser constru{do 
como um simples e barato po
tenci6metro a pista de catbo
no... Deve ser composta por 
uma Resistencia de fio met4-
lico especial, cuidadosamente 
disposto, enrolado ou em "zi
gue-zague", sobre uma pista 
contra a qual desliza um con
tato met4lico acoplado a ala
vanca, botio ou "gatilho" do 
controlador ... Essa complexi
dade mecAnica leva a inevit:4-
veis problemas de desgastes e 
ropturas, pelo prdprio uso do 
dispositivol Por todas essas 
razoes, o m.6todo pode ser 
comparado com o uso de um 
machado para apontar um 14-
pis ••• 

- B - Uma fonte de alimentaliio es
pecial para o motor, dotada de 

. · cootrole da Tensio de salda 
pode parecer - a primeira vista 
- uma solu~ tecnicamente 
mais "sofisticada" e apro
priada... Mas nio 61 "Abai
xando" a Tensio, para reduzir 
momentaneamente a velocida
de de giro do motor, e consi
derando o valor resistivo fixo 
da bobina do dito motor, pela 
"veJha" Lei de Ohm teremos 

uma proporcion-1 redu~io na 
Corrente... Como a Potencia 
el6trica aplicada ao motor 6 
produto justamente da Tenslo 
pela · Corrente, teremos uma 
queda direta na energia, f~ 
OU .. torque", OU seja: ao 
mesmo tempo em que reduz 
seu giro, o motor "perde" po
der de ~o ... ! E ten:i o pro
blema do custo/benef:!cio: 
uma boa fonte ajust4vel ou 
regulitvel, geralmente envolve 
uma circuitagem eletrdnica re
lativamente complexa e . nio 
muito barata... Dessa forma, 
pulamos da frigideira para 
cair no fogo ou, em outras pa
lavras, estariamos usando um 
bisturi a laser para apontar 
olitpis ... 

Nessa altura, vocas pergun
tarao: "- E tem uma outra so
lu~ ... ?". Tem siml Trata-se de 
um m6todo modernamente utilizado 
e que consiste na alimen~ do 
motor nio por uma C.C. pura, mas 
sim por uma c.c. "picotada", pul
sada (notem que nio se trata de 
uma C.A. j4 que a polaridade ja
mais se inverte durante os pulsos 
ou ciclos). Modulando-se eletroni
camente a prdpria largum desses 
'pulsos (por6m mantendo sua Fre
qu&:lcia tio fix.a quanto possfvel ... ), 
conseguimos integrar a energia 
aplicada ·ao motor de niodo que es
te~ sempre que estiver recebendo a 
dita cuja, o fai;a na total Tensio 
nominal de trabalho ( exemplo: um 
motor de 12V, alimentado por fonte 
de 12V, recebent pulsos de. •• 
12V ... ). A Corrente na bobina do 
motor, durante a dura~ de cada 
pulso, sent, portanto, toda aquela 
permitida pelo proprio valor "hmi
co da dita bobina, consequentemen
te desenvolvendo Potencia cStima e 
torque total .. ~ 

Como, entio, 6 feito o contro
le OU ajuste da Velocidade? Sim
plesmente diminuinqo ou aumen
tando a largum (tempo de- du.rw;io) 
de cad.a pulso! .Ou seja: o motor 
'':funciona..nfio funciona-funci~ 
na-nlo funciona", numa altemincia 
de estados mum rapida (propor
cionada pela Frequencia dos pul
sos, que nada tem a ver com sua 
largura. •• ) e segundo uma vari4vel 

OU rela,;lo "on-oft'' facllmente 
ajust4vel atrav6s de um potencla
metro conmm incorporado ao cir
cuito de controle! 

Ao contnmo do que pode pa. 
recer, devido h alta Frequ@ncia de 
"oferecimento" dos pull!lOS de 
energia, e mais As naturais in6rclas 
mecinica e magn6tica do sistema o 
motor olo funciona aos "soqui
nhos'' ou em "pulinhos" (isso sd 
ocorreria se a FJ:equencia de apli
cw;a.o dos•. pul!!OS .fosse muito bai• 
xa. .. ). 0 mais importante 6 que o 
circuito de controle, em sf, pode ser 
construfdo a custo bastante reduzi:
do, mantendo elevada efici@ncia! 
Com o uso de semicondutores 
(trimsfstores. .. ) como elementos 
ativos do dito circuito, sua dissi
pw;io (energia que o circuito "co
me, para sf' ... ) pode ser Ievada a 
um mfnimo, otimizando o rendi
mento do conjunto I O funciona- · 
mento 6 "macio" e consistente, 
praticamente desde velocidade "ze
ro" at:6 giro total, co:rn m{nima per
da de torque (sob baixas velocida
des) e, conio o controle. em s{ 6 fei
to a partir de um mero potenci&::tle
tro de pista de carbono, trabalhan
do sob reduzidfssima Potencia 
(transfstores se encarregam de fazer 
o ''tral:>alho pesado" em termos de 
Corrente e Pot&cia. .. ), nio h4 des
gaste por overdole! Tamb6m a exa-" 
lw;io de calor fica bastante reduzi
da no dispositivo, j4 que mesmo o 
transfstor de Potencia, chaveador 
f'mal da energia enviada ao motor, 
tem seus per{odos de "descanso" 
nos intervalos entre os pulsosl 

Por todas as razl'ies, um sis
tema ideal, uma solu~ cStima de 
compromisso entre as vari4veis e 
problemas que envolvem o proces
so OU "inte~io" ••• E, literalmente, 
apontar um 14pis com um. .. aponta
dor de Mpis ••• l 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - &ton

teante si.mplicidade ( o que - como 
-V <>eas sabem - olo 6 sin6nimo de 
ine:ficiancia ... ): dois translstores 
comuns, iguais (BC548) traba
lham em multivibrador AST A
VEL, ou seja, um oscilador em 
"gang01TB", fonnado por um par 
de ampli:ficadores nos quais a 
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12v 
19-l!>vl 

+>------------------, 

220)1 + 
16v 

9C548 

Safda de "um" estf acoplada A 
Entrada do "outro", e vice-versa. 
0 resistor de 1K5 detennina a 
carga de coletor do BC~48 da es
querda, enquarito que o conjun
to/s6rie formado pelos resistores 
de lK e 150R fazem a carga do 
coletor do seu "colega" da direi
ta. .. Os dois capacitores (de 47n e 
lCOn) acop)am mutuam::mte as Sal
das As Entradas, de forma "cruza
da" ... Finalmente, atravcSs do re
sistor fixo de 3K3, mais os ••bra,. 
4s0s" ou .. lados" do potenci6me
tro de 47K, as bases dos translsto
res recebem a necessdria polari
z~... Nessa interessante va
~ao do .. velho" ASTAVEL 
sirretrico, tudo se passa da se
guinte maneira: a velocidade de 
gangorreamento" cS mais ou me- • 
nos fixa (Freqnencia na faixa de 
4udio ... ), por6m o ajuste do po
tenci6metro de 4 7K permite des
locar o "eixo da gangorra" desde 
quase todo A esquerda, atcS quase 
todo A direita... Com isso, pode
mos mudar A vontade o tamanho 
ou a excursao do basculamento 
em qualquer dos "lados da gan
gorra", dentro de ampla faixa! 
Para efeito de uti~ao final do 
controle, aproveitamos entiio ape
nas as manifesta¢es presentes no 
coletor do BC548 da ~ta, "pu
xando" da jun~ dos resistores 
de 150R e lK a pol~o de 
base para um conjunto Darlington 
foimado pelos translstores BO136 
e TIP2955. Dessa forma, os pul
sos ass~tricos. ( determinados, 
em sua largura, pelo ajuste do po
tenci6metro) podem ser entregues, 
a plena Pot8ncia, no coletor do 
Darlington, sobre o diodo 
1N4004 (que encontra-se, como 
d4 pra notar, inversamente polari
zado ••• ). Esse diodo, em "anti-pa
ralelo" com a Salda final da 

~--.t------l-+' SAIDA 
IMAX lAI 

MEAF, tern duas fun~es impor
tantes: primeira ceifa as "devo
lu~oes" de Tensao, na fonna de 
contra-pulsos de elevada "volta
gem" geradas pela propria auto
induta.ncia da bobina do motor 
controlado, nos momenta de cha.
veamento da energia, e segundo 
proporciona uma espkie de "fre
nagem" eletro-magncStica, quando 
o controle cS bruscamente levado A 
sua posi~iio mlnima, com o intuito 
de simplesmente parar o motor ... 
0 conjunto pode funcionar sem 
problemas sob alimen~o entre 
9 e 15V, proporcionanda pelas 
fontes (sempre um tanto "rdsti
cas" ••• ) de "autoramas", "ferro
ramas" ou conjuntos de modelis
mo mais avan~dos (nonnalmente 
a Tensiio nominal, em tais apli
ca~s. fica nos "universais" 12 
VCC ... ). Um capacitot eletrolftico 
de "bom" valor (220u) propor
ciona uma certa "suavizru;ao" a 
qualquer riple mais "pesado" que 
se manifeste "encavalado" sob a 
(pretensa. •• ) C.C. proveniente da 
tal fonte ... Com os valores da re
de resistiva/capacitiva de osci
la~ao, realiment~ao e controle, a 
integral de energia proporcionada 
pelos pulsos disponfveis na Salda. 
final podem situar-se ( dependen
do .unicamente do momenta.neo 
ajuste dado ao potenci6metro ••• ) 

Fig.2 

~ntre 5% e 95%, aproximadamen
te, da mbima Pot8ncia/Velocida
de nonimal do motor, numa gama 
bastante ampla e apropriada! Em 
termos pmticos, o potenci6metro 
pode levar o motor a qualquer ve
locidade, desde "parado" (a 5% 
da Pot8ncia m&lia total, o motor 
flea "nos cascos", porem nao 
chega a come~ o giro ... ) atcS 
.. todo giro" (95% da velocidade 
nominal mbima ... ). 0 controle 6 
- como o Leitor/Hobbysta verifi
carit, bastante .. suave" e linear, 
com performance nitidamente .su
perior A mostrada pelas "velha.s., 
manoplas de reostato ! 

- FIG. · 2 - LAY OUT DO CIR
CUITO IMPRESSO ESPEC:fFI
CO - A plaquinha. ( cujo padrio 
cobreado cS visto em escala 1:1, na 
figura) 6 simpl6rrima, pequena e 
pouco "congestionada, com o que 
mesmo principiantes nao· encon
trariio grandes dificuldades na sua 
realiz~o. De qualquer modo, re-

. comendamos ao Leitor/Hobbysta 
que ainda niio tenha. muita pmtica, 
uma consulta atenta As INS
TRU<;6ES GERAIS PARA AS 
MONT AGENS (encartadas per
manentemente nas primeiras p4gi
nas de APE ••• ) onde siio detaJha
dos conselhos, .. dicas" e infor
ma~oes super-importantes quanto 
A boa utiliza~o de Circuitos Im
pressos ... 0 fundamental podemos 
adiantar j4: conferir cuidadosa
mente a placa (seja ela feita em 
casa, seja adquirida pronta, com o 
KIT) antes de efetuar qualquer 
soldagem, uma vez que cS muito 
mais fitcil efetuar ~oes e eli
min~oes de falhas ainda com o 
Impresso "limpo", sem os com
ponentes ( depois das ~ colo
cadas e soldadas, al.Sm da cor-

Fig.3 
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~o ser diffcil, toma-se tamb6m 
ma.is complicado at6 "achar" vi
sualmente, pontos defeituosos ... 
As tknicas e provid.8ncias para 
eventuais c~s de falhas, 
estao nas citadas INS-
1RU«;6ES ••• 

- FIG. 3 - CHAPEADO DA 
MONTAGEM - "Chapeado" ~ o 
nome que damos lt visio do lado 
nao cobreado da placa, j4 "ocu
pado" pelos componentes em suas 
posi~oes definitivas de solda
gem... Seu acompanhamento re
quer um.a certa dose de aten~ao, 
porem nio 6 nada complicado ••• 
Os pontos principais sao relacio
nados a seguir: 

- Observar o posicionamento dos 
componentes polarizados ( cujas 
posi~ · jamais podem ser "in
vertidas" na placa. •• ). 0 TIP2955 

. com sua lapela mebllica voltada 
para o resistor de 150R, o BD136 
com sua face metali.zada "aponta
do" para a posi~ao do diodo 
1N4004 e este (o dito diodo ••• ) 
com sua extremidade marcada vi
rada para a ilha demarcada com 
"S+". Aten~ao tainb6m lt polari
dade ("+" e "-") do capacitor 
eletrolili.co (220u), nitidamente 
demarcada no "chapeado" e no 
pr6prio "corpo" do componente. 
Quanto a resistores e capacitores, 
cuidado para nao "trocar" de lu
gar as ~as, e ~io de seus va
lores (em duvida, o TABELAO 
APE, 14 no co~ da Revista, 
ajudarA na leitura e interpreta~iio 
de tais valores). 

- Terrninadas as inser~oes e solda
gem, tudo deve ser conferido com 
redobrada aten~o (valores, po
si~oes, c6digos, etc.) para s6 

infonna~oes relativas ~ conexoes 
externas, com a codifica~ao das 
ilhas perif6ricas (junto ls bordas 
da placa) mostradas previamente 
no "chapeado", de modo a corre
tamente identificar cada ponto de 
liga~o ... 

••••• 
- FIG. 5 - PLUGAGEM CON

VENCIONAL DE PISTAS DE 
MODEUSMO - Notem (fig. 4) 
que a placa da MEAF 6 dotada de 
dois pontos de lig~io para o ne
gati.vo ou "comum" da alimen
ta~, marcados com .. _,. e "-" ... 
Essa duplicidade apenas foi in
corporada para facilitar as co
nexoes, de fonna mais "univer
sal", independendo da aplic~iio 
final desejada... Entretanto, no 
controle espec(fico de modelos de 
carrinhos e trenzinhos, as mano
plas aceleradoras originais costu
mam ter sua cabagem dotada de 
um plugue de tres pinos, confor
me ilustra a ·figura ... Nesse caso, 
ap6s uma cuidadosa identific~io 
das fun~oes de cada um dos tres 
pinos,. as conexoes poderao ser 
feitas de acordo com o diagrama, 
simplificando bastante .as coisas. 
Nesse caso, um dos pinos corres
ponde sempre ao negativo da fon
te e da pista controlada, outro 
"recebe" os 12V · (~mente) 
positivos da fonte originaldo sis
tema, e o ultimo pino "devolve" 
o positivo, j4 controlado e dimen
sionado pelo circuito, a pista, pa
ra ativa~o do motor ••• Usando 
um multCmetro e/ou um provador 
de continuidade, o Lei
tor/Hobbysta atento nio encon
trarA dificuldades em "descobrir" 

qual pino 6 destinado a cada uma 
dessas fun~, efetuando as co
nexoes de Q.cordo, lt plaquinha da 
MEAF ... 

• 1 - TransCstor TIP2955 
• 1 - TransCstor BD136 
• 2 - Trans(stores BC548 
• 1 - Diodo 1N4004 
• 1 - Resistor 150R x l/4W 
• 1 - Resistor lK x l/4W 
• 1 - Resistor 1K5 x l/4W 
• 1 - Resistor 3K3 x l/4W 
• 1 - Potenci6metro deslizante. 

linear, 47K 
• • 1 - Capacitor (poli6ster) 47n 

• 1 - Capacitor (poli6ster) 100n 
• I - Capacitor (eletrol!tico) 

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

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

• - Fio e solda para as li
g~s. 

• 1 - "Knob" ou "botiio" para o 
potenci6metro 

- Conector(es) especffico(s) 
para as liga~oes de Entra
da/SaCda de energia, "nos 
confonnes" da plugagem j4 
existente no dispositivo 
("autorama", "ferrorama", 
maquetes de· modelismo, 
outros dispositivos e siste,. 
mas, e respectivas fontes ••• ) 

- Materiais para a constru~ao 
completa, externa e 
"mecAnica", da manopla, 
confonne sugestiio da fig. 6 

. (VER ADIANrE ... ). 
entiio serem cortadas ~ "sobras" --------------

• 

• 

• - Cabos isolados no compri-, 
mento requerido (para dar a 
"disdncia" de ~ 
desejada, entre fonte, con
trolador e motor, confonne 
a aplica~iio). 

de terminais, pelo outro lado da 
placa (a face cobreada, cujo lay 
out vimos na fig. anterior ••• ). 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTER
NAS A PLACA ._ Ainda vista pe
la sua face nio cobreada (lado 
dos componentes), temos agora a 
placa com as liga~ que vio 
"dela pra. fora"... Incluem-se as 
conexoes de Entrada e SaCda de 
energia ao potenci6metro desli
zante (aos pontos P-P-P). Conv6m 
que o iniciante sempre compare as 

47K-LIN. 

:-p-i--, 
G> MEAF -· I MAX b 
~~-TE _____ I'"""" •~,~+o-o 1,---------,----A PISTA 

(12vNOM,I \ (CARl<O,TRE!Vl,ETC,I 

>------' ~---[;:> 
Fig.4 
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-FIG. 6 - SUGESTAO MECAN:i
CA EDE ACABAMENTO PA
·RA UMA MANOPLA TOTAL
MENTE ELETRONICA - 0 ha

. bilidoso (todo Hobbysta o 6 ... ) 
Leitor de APE niio devera "ter 
um ataque" dispondo-se a cons
truir, "do zero",,uma manopla to
talmente nova e eletr6nica, para 
acom~Ao do circuito, coman
dos e plugagens da MEAF, nos 
moldes sugeridos na figura ( 6 6b
vio que algwnas diferen~as no lay 
out final sAo plenamente aceiui
veis, valendo a figura como mera 
sugestio ... ). Um container plisti
co em forma de "L", com di
mensoes compatlveis com as da 
miio do operador, seria o ideal ••• 
Do "cabo" da manopla pode sair 
a cabagem no "fim" da qual flea 
o plugue de conexiio ao sistema 
(ver fig. 5); de modo que o fio 
nao "atrapalhe" o operador ... 
Dentro .do dito "cabo'' pode ficar 
a plaquinha do circuito, fixada 
por parafuso/porca. •• J 4 ao longo 
da proj~o horizontal da mano
pla, deve ser interiormente insta
lado o potenci6metro da MEAF, 
de modo que a sua alavanquinha 
de "deslizamento" do cursor pos
sa projetar-se externamente, 
atrav~ de uma fenda longa, nas 
convenientes dimensoes ... A id6ia 
6 dispor o conjunto de modo que 
o cursor do potenciom!~ se po
sicione como um "gatillio" numa 
pistola hipot6tica... Nessa confi
gura~, bastam . uma pequena 
mola espiral ( ou mesmo um elo de 
el4stico forte ... ) acoplada ao dito 
cursor, para promover o necess4-
rio "retomo" do gatilho, quando 
o operador "solta" ·o controle ... 
Um "knob" de formato especial 
(para bem acomodar o dedo indi
cador do operador ••• ) podera ser 
facilmente improvisado pelo mon
tador, acoplado (com adesivo for
te) lt alavanquinha cursora do po-

Fig.5 

tencicSmetro,1 de modo a compor o 
"gatilho" acelerador em forma 
confort4vel e efetiva. •• Se for de
dicado um certo "capricho" lt 
conf~o. o resulado podent fl • 
car bem "profissional", conforui
vel e pr4tico ••• ! 

UTILIZACAO 
(E OUTRAS APLICAC0ES ... ) 

A utiliz&;Ao da MEAF ( a
chamos ••• ) niio precisa de grandes 
detalhamentos: basta manuse4-la 
"no lugar" da "velha" manopla de 
reostato, anteriormente respons4vel 
pelo controle da velocidade do mo
tor... 0 Leitor/Hobbysta notant 
uma boa "suavidade" e linearidade 
do controle, al6m de um convenien
te vetor de desacele~o/acele
~o nas curvas de alta velocidade 
(ponto "fraco" na maioria dos con
troles convencionais de modelismo 

· motorizado ••• ). Em alguns raros ca
sos, pode ser que na posi~iio mini
ma do potenci6metro (na pnttica, 
"velocidade zero") o motor chegue 
a "tentar rodar", muito vagarosa
mente ••• Isso podera ser facilmente 
sanado reduzindo um pouco o valor 
do resistor original de 3K3 (aco
plado ao terminal de cursor do dito 
potenci6metro, ver esquema lt fig. 
1), talvez para 2K7 (mas, se ne
cess4rio, para 2K4, 2K2, ou mesmo 
1K8 ... ). 

Outra coisa: se, em velocida
des super-baixas, o motor "ratear" 
um pouco, funcionar em leves "pu
linhos" (6 improv4vel, mas com 
motores mw.to sens{veis e eficien
tes, pode acontecer ... ), duas so
lu~ simples se apresentam: bai
xar um pouco, proporcionalmente, 
os, valores dos dois capacitores de 
poli6ster (por exemplo: para 33n e 
68n, respectivamente no lugar do's 
originais 47n e 100n), e/ou acres
centar aos tehninais de Safda da 
MEAF, um -capacitor eletrol{tico 
(lOu a 47u), em paralelo, respeitar4 

r-- -... , 
! PLACA i 
I DA I 

l"MEAF" I 
I ' , •••••• .J 

J "10LAIOUl!I.ASTIC0i 

"GATlt.HO" 
I ACELERAOOR I 

CABAGEM (VER FIG14-151 

Fig.6 

a polaridade. Esse capacitor devera 
ser para uma TensAo de trabalho de 
- pelo menos - 50V. 

Nao esqu~ que (conforme 
foi dito no infcio ), nao s6 para con
tro1ar velocidade de carrinhos e 
trenzinhos a MEAF tern validade ... ! 
Muitos maquin4rios sofisticados e 
delicados, de aplic~ao industrial, 
trabalham mecanicamente ''centra
dos" em motores C.C. de 12V, sob 
Correntes de 2 a 3A, direitinho 
"dentro" dos pa:rfunetros e limites 
do circuito ora apresentado! Assim, 
sempre que se mostrar necess4rio 
um controle de velocidade (nesses 
casos), o acoplamento da MEAF 
poder4 ser uma solu~ pntti.ca,.ba
rata, robusta e eficiente... Inclusi
ve, como na maioria desses casos, 
e~trema miniaturiza~o nao sent 
necess4ria, nada impede a colo
c~Ao da placa em containers meui
licos, mais robustos e avantajados, 
aplicando, inclusive, um eventual 
potenci6metro convencional, rota
tivo (sempre de 47K) no controle ••• 
E tern mais: se o TIP2955 for dota
do de um born dissioador de calor 
( coisa que niio recomendamos para 
a manopla b4sica, por razoes de 
tamanho e de absoluta nao necessi
dade a nfvel de dissip~o ... ), o Ii
mite de Corrente podera ser facil
mente re-posicionado em 4 ou 5 
Amp6res, sem nenhuma outra alte
r~o no circuito ... ! 

Em controles que demandem 
extrema precisiio e establlidade, a 
dnica recomen~ao 6 que a fonte 
de energia (sempre entre 9 e 15V) 
apresente a necess4ria estabilidade, 
eventualmente obti.da atrav& de um 
m6dulo eletr6nico intemo lt dita cu
ja (j4 mostramos, aqui mesmo em 
APE, fontes regUladas e establiza
das de excelente desempenho, que 
podem servir em muitos casos). 



MANIFESTACOES ELETRO
MAGNtnCAS DE MUITO BAIXA 

FREQU~NCIA, EA SUA 
CAPT ACAOr'TRADU<;AO" ... 

Existe1?4 no "oceano" 
energ6tico que nos cei:ca, manifes
~s ainda mais surpreendentes e 
esquisitas do que os clips da 
M1V ••• ! No entanto, muitas dessas 
manifes~s nao podem ser "per- . 
cebidas", simplesmente devido i¼. 
falta do conveniente aparelho cap
tador/tradutor! A maioria desses 
"eventos" situa-se dentro do espec
tro de Muito Baixas Frequencias 
(MBF), totahnente "fora" da "zo
na" de trabalho - por exemplo - de 
receptores comuns de radio, que 
apenas podem perceber sinais de , 
Frequ&.cias relativamente . eleva
da... Um "radinho" para Ondas 
M&lias, por exemplo, nao pode 
"pegar" sinais eletro-magn6ticos 
que se manifestem a menos de 540 
mil ciclos por seg1,Q1do (540 
KHz) ••• 

0 "ESCUTADOR" EXPE
RIMENTAL MBF (EXMBF), con
tudo, foi dimensionado (em toda a 
sua smpreendente simplicidade) pa
ra "pegar" sinais cujos "rltmos" 
estejam "14 em· baixo", na escala 
de Frequencias, desde poucos Her
tz, at6 algumas dezenas de quilo
hertz! Tais Frequencias sao, na 
verdade, do babtas que - se fossem 
manife~ puramente acdsticas 
(mec4nica e nio eletro-magn6ti
cas ••• ) poderiam ~ ser captadas di-

UM PROJETINHO ESPECIAL PARA O HOBBYSTA EXPERIMENTA
DOR... custo BAIXO, REALIZACAO SIMPLES E UTILIZA<;Ao 
"FLEX(VEL", FAZEM DO "ESCUTADOR'9 EXPERIMENTAL MBF UMA 
"BRINCADEIRA AVANCADA" QUE AGRADARA MUITO AOS MAIS 
"MALUQUETES" DA TURMA! TRATA-SE, BASICAMENTE, DE UM 
VERDADEIRO RECEPTOR (COM SAfDA FINAL EM FONE DE OUVI
DO ... ) PARA SINAIS ELETRO-MAGNETICOS DE MUITO BAIXA FRE• 
QU~NCIA (MBF), SITUADOS, PORTANTO, NUMA REGIAO DO ES
PECTRO QUE NORMALMENTE NAO PODE SER "CAPTADA" POR 
APARELHOS DE RADIO OU OUTROS INSTRUMENTOS CONVENCIO-· 
NAIS, ABRINDO UM CAMPO DE PESQUISAS TOTALMENTE INEDITO 
PARA A MAIORIA DOS HOBBYSTAS! PODE UTILIZAR VARIOS TIPOS 
DE "SENSORES" OU "ANTENAS", QUE PERMITEM (ENTRE OU
TROS ... ) A CAPTACAO DE MANIFESTAC0ES ATMOSFERICAS OU 
ESTRATOSFERICAS E MESMO TELURICAS, TORNANDO AUDfVEIS 
"SONS" QUE O UNIVERSO F(SICO QUE NOS CERCA GERA, NUM 
R(TMO ENERGETICO NAO NORMALMENTE · "PERCEBfVEL "I O CIR
CUITO, EM Sf, E UMA "COISINHA" DE NADA, BASEADO EM APENAS 
DOIS TRANS(STORES COMUNS, AUMENTADO PORUM PAR DE PI
LHAS PEQUENAS ... COM UM POUCO DE HABILIDADE, CRIA"nVIDA
DE (E ATE ALGUMA "MALUQUICE"~ .. ) NA ELABORA<;AO DAS "AN
TENAS" E SENSORES, 0 LEITOR HOBBYSTA DESVENDARA UM 
MONTE DE "COISAS INSUSPEITAS", QUE ESTAVAM A SUA VOLTA, 

· DESPERCEBIDASml 

retamente pelos nossos ouvidos ! 
Apenas nao podemos "escut:a'.-las", 
a "ouvido nd", porque o SOM pre
cisa de um meio :ffsico para a sua 
propa~ao ( o pr6prio ar, por 
e;s:emplo, 6 o ta1 "meio ffsico" de 
propag~lo, utilizado pelo som, 
enquanto con~ersamos com um 
amigo ••• ). Enfirn: o SOM "arida" 
atrav6s de um movimento ondulat6-
rio, composto de compressoes e 
descompressoes das pr6prias mol6-
culas que formam o meio ••• J4 uma 

manifes~ao puramente eletro
magn6tica "caminha" atrav6s do 
movimento ondulat6rio de "campos 
de for~a", nao necessitando, obri
gatoriamente (como o som. •• ) de 
um· meio f{sico (6 por isso que as 
"ondas de radio" podem atravessar 
at6 o mais absoluto v4cuo, zonas 
onde predomina a completa ausan-
cia de mat6ria. •• l). . 

0 que o EXMBF faz ~. jus
tamente, .. traduzir'' em SOM as 
manifes~s eletro-ma.gn6ticas de 
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Frequ.8ncia extremamente baixa. .. 
A partir do conveniente "sensor'' 
ou "antena", o "barulho" de des
cargas atmosf6ricas distantes, even
tos eletro-magn6tieos estratosf6ri
cos, etc., podem ser "escutado" 
attav6s dos fones do aparelho! As 
possibilidades, entretanto, nao fl.
cam por at... Explosoes nucleares 
ocorridas "no outro lado do mun
do", geram campos · oscilat6rios 
eletro-magn6ticos intensos, de bai
xa Frequ&cia, que t.amb6m podem 
ser "escutados" pelo EXMBF ... ! E 
vamos al6m: com captadores "sub
terrineos" ( de construc;io muito 
simples, conforme veremos ... ), at6 
manifes~ eletro-magn6ticas te
luricamente geradas (fmto de mo
vimentos e aco~oes das cama
das profundas da crosta t.errestre ••• ) 
podem ser "ouvidas" attav6s do 
EXMBF! 

0 Leitor/Hobbysta, experi
mentador e "curioso" nato, pergun
tara: " - Mas, que tipo de som ouvi
remos com o EXMBF ... ?" N"'ao 6 
fkil explicar, j4 que a maioria das 
manife~oes de Muito Baixa Fre
quancia, depois de "traduzidas", 
obviamente que nao se parece com 
nada do que "costumamos" ouvir ... 
Podem surgir silvos, "apitos" mais 
curtos ou mais longos, "sussuros", 
estrondos, "roncos" ou "chiados", 
ruldos interessantes e "diferentes" 
( que sempre "estiveram 14", p<)J6m 
nunca antes tfnhamos "escuta
do" .. ~)! Sao o ribombar do Cos
mos, em sua intensa e permanente 
"vida" energ6tica! 

Provavelniente alguns de 
Voc!s seriio suficientemente malu
cos (ou "sensitivos" ... ) para "<?u
vir'' at6 "voz.es" espirituais ou ec
topl4smicas, mensagens alien!ge-

. inhas ♦ll:-.. .. nas, essas coJS ,_,. Jf(>lllUI)S , 
mas isso j4 flea por conta da cren
~a, da genialidade e da... sorte de 
cada um (a ~ de CARTAS est4 
aberta, para v aces comunicarem os 

resultados - por mais esquisitos que 
sejam - das suas experi8ncias com 
oEXMBF ... ). 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - Nao 
· mais do que um super-amplifica
dor (super em temlOs de ganho ... ) 
formado por dois trans{stores em 
arranjo de aooplamento direto, 
bastante apropriado para trabalhar 
em Frequancias ultra-baixas... 0 . 
primeiro transfstor recebe, em seu 
tenninal de base, os sinais a se
rem amplificados. lsso ocorre 
attav6s do proprio potenci6metro 
de 4M7 que 1an::ll:aD. exerce, no 
ammjo, func;io "polarizadora" da 
base do BC559C ••• 0 coletor des
se primeiro transfstor 6 o proprio 
''alimentador/excitador/polariza
dor" da base do segundo 
(BC548), o qual, como carga de 
colet.or, tem um fone magn6tico 
comum (impedAncia entre 8 e 64 
ohms) attav6s do qual a tradu~o 
eletro-aclistica final 6 feita... Um 
capacitor de lOOp (entre o coletor 
do BC559C/base do · BC548 e a 
linha de "terra" ... ) "desvia" 
eventuais manife~oes de alta 
Frequ&cia, que nao nos interes
sam no EXMBF. •• Um outro ca
pacitor, este de 220n, desacopla e 
filtra a propria linha geral de ali
men~ao. proveniente de 2 pilhi
nhas (total 3V). Os pontos E-E 
correspondem h Entrada, para li
gru;iio da "antena", "sensor" ou 
captador apropriad.Q (veremps 
mais adiante). Os sinais de MBF 
sao, inicialmente, filtrados ou 
"sintonizados" cruamente pelo 

, capacitor de 2n2, e em seguida 
encaminbados ao bloco ativo 
(amplificador) do clrouito, via par 
de capacitores de 47n... Notem 
que todos esses valores foram se
lecionados para facilitar a selec;io 
e a. passagem apenas dos sinais de 

E O)..~----__;_-tf-'4:.!.7:.:.n ____ --1.,__ ___ --t----f-<1' 

4M7 

• 1 ,. Transfstor BC559C (alto 
ganho,' baixo ruldo, PNP 
de sil{clo para baixa Poten
cia) 

• 1 - Transfstor BC548 
• 1 - Diodo 1N60 OU equivalente 

( de germAnio, para peque
nos sinais) 

• 1 - Potenci6metro 4M7 
• 1 - Capacitor ( disco ou plate) 

lOOp 
• 1 - Capacitor {poli6ster) 2n2 . 
• 2 - Capacitores (poli6ster) 47n 
• 1 - Capacitor {poli6ster) 220n 
• 1 -)aque mono, tamanho J2 

(para a Salda de Fone) 
•2-Chaves H-Hmini 
• 1 - Suporte plduas pilhas pe

quenas 
• 1 - Placa de Circuito Impresso, 

especffica para a montagem 
( 4,8 X 2,3 cm.) 

• - Fio e solda para as li
g~s. 

• 1 - "Knob" para o potenci6-
J]letro 

• 1 - Caixa para abrigar a. mon
tagem (as dimensoes redu
zidas da placa e . pilhas 
permitirio a utilizru;iio 
mesmo de coobri:oers im
provisados, caixinhas p14s
ticas diversas, etc.) 

• - Material para a conf~ · 
da "antena" de quadro (ri
pas e pequeno mastro de 
madeira, fio de cobre es
maltado n!? 24 a 32 - de 
100 a 800 metros, depen
dendo da disposi~ adota
da -, etc.) VER FIG. 5. 

• - Material para a conf~lo 
do geo-sensor ("estoques" 
de metal - cob.re, latao, 
etc., cabagem longa para 
conexao, etc.) VER FIG. 6 

• 1 - Fone de ou,vido, dinAmico 
(magn6tico) comum, l»" 
dendo ser utilizado desses 
que acompanham wallamn, 
com impedAncia entre 8 e 
64 ohms, dotado na extre
midade do seu cabo, de um 
plugue tamanho P2 {para 
"casamento" com o jaque 
J2 do EXMBF ... ). 

--. 
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Freq~ncia baixa, que desejamos 
monitorar ... Como um importante' 
adendo, uma chavinba comum de 
um polo x duas posi~ permite 
a ~o opcional de um diodo 
detetor (1N60) no "caminho .. do 
sinal. .. Quando tal diodo "esui no 
caminho... ocon:e o que chama
mos de "demodul~ao ... ,ou seja: 
uma esp6cie de "decodifi~ .. 
de sinais el6tricos "mais ·lentos", 
"encavalados .. sobre sinais "mais 
rapidos". a~o que pode tomar 
mais intelig{veis certos tipos de 
sinais .ou manifes~oes ... Quanto 
ls "antenas.. ou "captadores .. , 
poderao ser tanto do ti.po "induti
vo" ou abeo, quanto do ti.po "re
·sistivo .. ou subterraneo, como de
talha:remos mais 11 frente ... 

- FIG. 2 - lA Y OUT DO CIR
CUITO IMPRESSO ESPECfH
CO - Devido ao reduzido m1mero 
de ~as, a plaquinha 6 diminuta, 
de muito f4.cil reali~ ••• 0 dia
·grama mostra o padrlio cobreado 
de ilhas e pistas necessdrio 11 
acom~/interli~ao dos 
componentes... Como o desenho 
esti em tamanho natural, bastar, 
ao Leif.or/Hobbysta "carbonar" o 
lay out diretamente sobre a face 
cobreada de uma plaquinha de fe
nolite virgem nas convenientes 
dimensoes, efetuar a ~agem 
(com decalques ou tinta-kido-re
sistente), promover a corrosao (na 

· solu~ de percloreto de ferro), 
limpesa, ~ e... pronto! Os 
cuidados espec!ficos com a mani
pul8.910 e u~ de Circuitos 

Fig.2 

Fig.3 

FONE 

JAIIUE 
JZ•M0N0 

o-----t... 

. I -::-E----,--1- W . 
EXMSF F F 

CD tt I E LADO DOS 

Fig.4 
l cµ: ! ~~ COOPOf~s -o-;.....~--'-'c...., 

Impressos estao detalhados nas 
INSTRrn;;6ES GERAIS PARA 
AS MONTAGENS (I' perto da 
Hist6ria em Quadrinhos, no in!cio 
da Revista. •• ) e devem ser consul- ._ ____________ __. 

. tados e . seguidos, principalrnente 
pelos que ainda sao "c~ 
tes!' em Eletr6nica. .. 

••••• 
.;; FIG. 3 - "CHAPEADO" DA 

MONT AGEM - A plaquinha ago
ra 6 vista pelo lado sem cobre, 
com as ~ posicionadas (me
nos as que ficam "fora" da placa. 
abordadas visualmente na proxi-

. ma figura). Muita. ~ para as 
l~/posifyOCS dos dois 
trans!stores (qualquer inversio al 
"darumt" tudo ... ) com seus lados 
"chatos" se conf:rontando, fican
do o BC559C l esquerda (na po
si~o em que a plaquinha 6 visua
Iiz.ada) e o BC548 11 direita. .. Ob
servar tamb6m a posi~§o do diodo 
1N60, com sua extremidade mar
cada (de catodo) "apontando para 
cima,. (sempre considerando a 
posi~o em que a plaquinha 6 vis
ta. •• )~ Cuidado para n§o trocar os 
valores/posi~ dos capacito
res... Se surgirem ddvidas na 
identifica~o/leitura de valorcs 
das ~. o Leitor/Hobbysta de
ve recorrer lls informa~ . (im
portantes) contidas no TABELAO 
APE, encartado no in!cio da Re
vista... Term:inadas as soldagens, 
tudo deve ser conferido (valores, 
c6digos, posi~oes, polaridades, 
estados dos pontos de solda - pelo 
lado cobreado, etc.), podendo 
entao ser cortadas as "sobras" de 
terminais para "limpar a mea" .~. 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTER
NAS A PI.ACA - A figura mostra 
ainda a plaquinha pela sua face 
nao cobreada (s6 que agora nao 

aparecem as ~ diretamente 
soldadas 801:R a dita placa, para 
"despoluir" o visual, e facilitar a 
interpre~ do Leitor/Hobbys
ta. •• ), com as ~ e li~s 
"perif6ricas" (que ficam "da pla
ca pra fora'').· Observar os seguin-
tes pontos: · 

- Polaridade da alimen~ (pi
lhas) sempre com o cabinho ._,_ 
me1ho do suporte correspon.dendo 
ao positivo, cabinbo pdD indi
cando o negativo. 

- Conexoes ao potenci6metro, o 
que 6 visto pela "bunda", na fi-
gura. •• 

... Lig~s ao jaque de fone e u 
duas ··· chavinhas H-H, principal-
mente l chave CD-SD (com de
modul~ao - sem demodul~) 
que pode inserir ou retirar o diodo 
1N60 do circuito (rever "esque
ma", na FIG. 1). 

- Conexoes da antena de quadro 
(detalhes mais adiante) aos pontos 
de Entrada (E-E). Notar que ( con
fOllllC figura 6, mais adiante, 
tamb6m poder4 ser utilizado um 
geo-senseQ porem sempre com o 
captador ligado eletricamente aos 
pontos B-E. •• ). 

Com ex~·das lig~ da an
tena sensora (ou outro tipo de 
captador, conforme descrito mais 
adiante ••• ), todas as conexoes de
vem ser curtas de modo a nao 
promover captft9oeS espdiias (o 
circuito, como amplificador, 6 
n:amo senslvel ... ) ea tor.oar mais 
"elegante" e profissional a aco
m~ final na caixa escolhida 
(fios. longos, "pendurados" e 
emaranhados, al6m de enfeiar a 
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montagem, contribuem para defei
tos e problemas em qualquer cir
cuito ••• ). 

••••• 
"ANTENAS",AEREAS 
OU SUBTERRANEAS ... 

Na verdade, qualquer transdu
tor capaz de "pegar" manifes~ 
eletrermagn6ticas "lentas" e mos
tnt-las na fonna de sinais puramen
te el6tricos, ainda que muito te
nues, servirao para excitar a Ent:ra-: 
da (pontos E-E) do EXMBF ... Na 
pratica, porem, existem duas 
"constru~oes" bruiicas a serem, ex
perimentadas pelo Leitor/Hobbysta: 
a antena de quadro, a6rea (fig. 5) e 
a antena teldrica, geo-sensor (fig. 
6). Os dois captadores bruiicos sao 
um tanto "trambolhudos" (nio se 
pode fugir facilmente de dimensoes 
um tanto avantajadas, quando se Ii
da. com Frequl!ncia muito baixas, 
uma vez que os pr6prios compri
mentos de onda envolvidos sao 
tamb6m. •• grandes!) mas suas cons
tru~oes nao sao diffceis ... 

Exigiriio, 6 claro, alguma 
"mio de obra" do Leitor/Hobbys
ta, mas esse 6 um "~" que todo 
verdadeiro experimentador jamais 
se "recusa pa.gar" para o sucesso 
de qualquer pesquisa. •• 

Vamos aos detalhes dos cap
tadores... Todos os parametros 

• num6ricos, medidas, etc., sio pou
co crCticos (ou seja: admitem subs
tanciais toler&ncias ou variagoes, 
mantenderse ainda funcionais ... ) e 
assim o Leitor/Hobbysta nao preci
sa se preocupar muito se "nao der" 
para fazer as coisas exatamente 
conforme descrito ... 

••••• 
- HG. 5 - A ANTENA DE QUA

DRO - Para a capt:agio de mani
festagoes eletro-magn6ticas at
mosfmcas OU estratosfmcas, de 
baixa Frequ8ncia, esse 6 o trans
dutor ideal: a base mec&uca da 
"coisa" 6 um simples quadro de 
madeira, feito com ripas, e cujas 
medidas poderao variar desde 50 
x 50 cm. at6 100 x 100 cm. Sohre 
o dito quadro devem ser enroladas 
de 50 a 200 espiras de flo de co-

bre esmaltado com calibre n2 24 
at6 32 (uma fonte "infal!vel" des
se flo est.4 em velhos transforma
dores de f~a desmantelados, que 
podem ser obtidos al mesmo, na 
pr6pria "sucata" do caro Leitor, 
ou em qualquer "ferro-velho" de 
Eletronica. •• ). Como uma antena · 
de quadro 6 bastante direcional, 
conv6m dotar o conjunto de um 
mastro-suporte · que possa mover
se (girar), de modo a permitir ao 
experimentador "cagar" a melhor 
posi~ao de captagao... As "on.:. 
das" eletro-magooticas de Muito 
Baixa Frequ8ncia conseguem "a
travessar'' facilmente estruturas 
de alvenaria ( e at6 montanhas, 
acidentes geognffi.cos de grandes 
pro~oes, etc.) e assim nii.o se 
torna necessmio estabelecer um 
mastro alto, sobressaindo do te
lhado 14 em cima da casa ( os vizi
nhos achariam super-estranho e, 
provavelmente, · pensariam que o 
distinto Leitor/Hobbysta teria pi
rado de vez ... ). 0 mastro/suporte, 
pode, entao, ser curto, apoiado 
nu.ma base com rolamento ou eixo 
pivotante capaz de proporcionar o 
livre giro, permitindo ao quadro 
parar. em qualquer posi~ao dentro 
dos totais 3602 do "volteio" ... Os 
flos/terntlnais da bobina de qua
dro deverao, certamente, apresen
tar com,primento suflciente para 
ligagii.o ao circuito do EXMBF 
(pontos E-E), devendo ainda ser 
considerada uma certa "folga" 
que permita o giro da antena sem 

que - com isso - se rom,pam os di
tos flos ••• 

- FIG. 6 - ANTENA TELURICA 
(GEO-SENSOR) - Manifestagoes 
eletrermagn6ticas subterdneas, 
que podem ocorrer com maior 
frequl!ncia do que presumimos, 
devido ?t fen6menos de desloca
mento, acomodagao de camadas 
geol6gicas, · etc., sao capUiveis a 
partir de um sim,ples par de "son
das" metAJ.icas enterradas no solo, 
entre as quais se aesenvolvent o 
sinal el6trico con:espondente a 
tais fen6menos... Basicamente 
devem ser usado "estoques" de 
metal bom condutor. ( cobre, latii.o, 
etc.) com pelo menos · 25 · cm. de 
"enterrarrento" (na verdade, quan,
to mais longo e fundo flcar o "es
toque", melhor, mas 114, obvia
mente, um limite pn1tico na "coi
sa" ... ) e mantendo um afastamen
to de 3 a 10 metros ( de novo, 
quanto mais "longe" flcarem um 
do outro as sondas, melhor, 
porem limites praticos podem le
var a .uma .certa restri~ii.o no afas
tamento ... ). A cada uma das "Ian
~., condutoras •enterradas, liga
se um cabo isolado flno, no com
primento necessm:io, levando-se 
.os dois condutores aos pontos 
E-E do EXMBF ... 

- FIG. 7 - A CAIXA DO BXMBF -
0 diagrama sugere um dos possf
veis acabamentos externos para o 
projeto, embutido numa caixinha. 

OE50o200 ESPIRAS 
FION!?24o32 

DE 50:<50cm 
Are: 100,. 100cm Fig.S 

(!L:) POSSIBIUDADE c.!1) DE G!Fl0(180"1 

·II ~BASE c, ck ROLAMENTO 

Fig.6 
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----------,, . CAIXINHA PLASTICA 

,,,,c..--------.:t~ CICIRCUITO E PILHAS 

~ 
::i& LAAI\ITENA 
~ DE QUAORO 

• • 
SENS!B, 

•O OU AOS 
'fjL GEO-SENSORES 

• 0, 
______ ""l:::ll,,...., 

padronizada ou mesmo "aproveitada", 
com sua parte frontal ocupada · pelos 
controles (potencit'>metro e chaves) e 
jaque para o fone de ouvido. Na trasei
ra do container podem ficar os conta
tos para Entrada do sinal sensoreado 
(E-E), talvez na forma de um par de 

· conectores parafusaveis tipo "Sindal", 
ou mesmo atraves de um jaque univer
sal. Conforme se ve da fig. 4, o par de 
pilhas pequenas no suporte, .a plaqui
nha e a restante paraferrullia formam 
um conjunto •bastante compacto, per
mitindo o uso de uma caixinha de di
mensoes bem "pomjteis" ••• Infeliz
mente, o sistema de captac;ao (antena 
de quadro ou geo-sensor) nao tern co
mo ser "reduzido" ou portabilizado, 
por questoes 6bvias ••• 

ESCUTANDO ... 

Tudo se resume em ligar o con
junto, aplicando-lhe o escolhido sensor 
(antena ou geo-sensor), colocar o fone 
nas "oreia", ligar a alimentac;ao, dimen
sionar o ajuste do potencit'>metro e ••• es
, cutar! Se usada a antena de quadro na 
fig. 5, ela podera ser lentamente girada, 
buscando-se novos direcionamentos que 
proporcionem boa capt~o ... Tambem 
(para o experimentador juramentado ... ) 
podem ser construfdas varias antenas, 
dentro dos par§metros bastante flexfveis 
de tamanho/m1mero de espiras/calibre 
do fio indicados na referida figura, sen
do que cada uma delas "otimizara" uma 
faixa especffica de Frequencias, na sua 
capt~o ••• E tern mais: o pr6prio capa
citor original de 2n2 do circuito do 
EXMBF podera, tambem S?Cperimen
talmente, ter seu valor modificador (en
tre lOOp e 100n), na busca de "res
sonancias" e sintonias diferentes ••• 

Se utilizadas as sondas geo-senso
ras, tambem poderao · ser experimenta
dos diversos distanciamentos alem de 
diversas orientac;oes geograficas (ali
nhando-as primeito o sentido Norte
Sul, depois no Leste-Oeste ou em qual
quer outra variavel dentro da "estrela" 
formada pelos pontos cardeais ••• Alem 
disso, natureza geol6gicas (tipos de ter
renos) diferentes, deverao dar tambem 
resultados diferentes, em intensidade e 
"tipo" de sinal captado ... 

Finalmente, ha a chavinha que 
permite fazer a escuta com ou sem a 
demodulagiio proporcionada pelo diodo 
1N60 ... Experimentar sempre as duas 
possibilidades. e uma boa ideia. •• 

Notem que os fenomenos capta
veis podem - eventualmente - "niioestar 
ocorrendo" num determinado momen
to... Assim, ninguem deve se espantar 
ou desanimar com periodos de "silen
cio" ... Existe uma possibilidade mais 
"cientffica" e confortavel para promo
ver a experiencia (principalmente para 
quern niio tern muito tempo ou "sa
co" ••• ): ligar um resistor de lOOR "no 
lugar" dos fones ( ou seja: entre o cole
tor do BC548 e a linha do positivo da 
alimentac;ao do circuito, puxar um par 
de fios do dito coletor e da linha do ne
gativo da alimentagao ( com a interve
niencia de um capacitor de 100n ou 
220n ... ) para a entrada de microfone de 
um gravador e, simplesmente, deixar o 
dito "rodando", na fun9ao record. ob
viamente... Depois, basta correr a fita 
(Com o gravador em play e verificar os 
eventods captados ... ). 

Tambem e possfvel monitorar vi
sual e quantitati'vamente os eventos e 
manifesta96es, usando-se o mesmo ar
tiffcio do resistor de lOOR "carregando" 
o coletor do BC548, e aplicando-se as 
pontas de prova de um multfmetro aos 
terminais do dito resistor ( como o ins
trumento tmma escala baixa de Tensao, 
com fundo em 3 a 6V, por exemplo ••• ). 

Na verdade, as possibilidades cla
ramente experimentais sao muitas, e um 
rancle Ieque se abrira quando o Lei -
tor/Hobbysta se dispuzer a pensar, ra
ciocinar a respeito .•. 

Um conselho final: quern puder, 
devera fazer as experiencias em campo 
aberto, de preferencia nUJD sftio, fazen
da, chacara, afastado de grandes centros 
urbanos, onde o "ambiente" eletro
magnetico esta, geralmente, muito "po
h:udo" pelacabagem de distribui\;aO de 
C.A. e outras fontes de interferencia 
(nao esquecer que o "campo" de 60 Hz 
emanado pela cabagem de energia que 
nos envolve por todos OS }ados, numa 
cidade ou zona mais habitada, esta jus
tamente dentro da gama preferencial de 
captagao do EXMBF). De qualquer ma
neira, com um pouco de "pratica" sera 
possfvel distinguir o zumbido de "fun
do", de 60 Hz de outros "sons" oriun
dos de fenomenos menos prosaicos ••. 
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PACOTES ECONOMICOS (aETRONICOS) 

OFERTAO ! ! l 

Os mais variados tipos 
de PACOTES! ! 

Todos com osmais 
uteis e variados 
componentes 

DIODOS 
PACOTENll 17 

100 Pei;as. Contendo 
os mais variados e 

usuais tipos de Retifi
cadores, Zeners, Si• 

nal, etc. 

\ Cr$199.000,00 

ELETROLfTICOS 
PACOTE N213 

50 Peyas. Com di· 
versificados e varia -
dos tipos de capaci
dades, vottagens e 
U mQdelos. 

\\Cr$129.000,00 

CERAMICOS 
PACOTE N212 

100 Pe9as. (:f erminal 
Padrao). Os lipos de 
capacidades e volta• 
gens.sao inumeros e 
• usuais. 

\ \ Cr$159.000,00 

CERAMI COS 

PACOTE N11 120 

TRANSfSTORES 
PACOTENll 11 

100 Pe9as. Corn os 
mais diversos BC's e 
BF's • para uso em 

osciladores • drives • 
amplificadores, etc; 

\ Cr$269.000,00 

RESISTOR ES 
PACOTENl126 

300 PE¥,as. Enorme 
variedade de valores 
e wattagens .: com ti
pos dive rsos para o 
\\ USO di'1rio. 

\\ Cr$ 79:000,00 

POTENCIOMETROS 
PACOTEN218 

10 Peyas. Super
oferta / lmperdfvel !!! 
Nao perca a chance 
de adquiri(a pret,0 
super-oferta nestes 

ma1s diversos tipos e 
modelos de uso 
~ geral. 

.· \ Cr$189,000,00 

~.000 Pe<,as (PRE-FORMATAOO) 
SUPER-OFERTA! 1! 

Cont~m todas as capacidades que voce uli• 
liza no dia-a-dia. Adquira quantos Pacotes 
desejar e use no dia-a-dia. Mas nao perca, 

este estoque e. limitado. · 

Cr.!, 179.000,00 

PACOTE ELETRQNICO 
PACOTE N" 10 

E o tradlclonal Pacole, 
com ,os mals var la.dos ti~ 
poc de componentas p~·. 
r;:, 'J uso no dta•c\•dia. 
1uis cor,10. conectores. 
piacm:,, d1sjuntores, cha~ 
veS.: pinos, semlconduto-
res. 

Cr$ 79,000,00 



ALTA-TENSAO 

Quase todos os projetos aqui 
publicado operam sob Tensoes bai
x.as (ti.picamente entre 3 e 12 volts) 
e ta.mb6m sob n!veis de Corrente 
moderados (no m4ximo algwnas 
centenas de miliamp6res), redun
dando em baix.as Pot.encias e plena 
seguran~.. Entretanto, no "uni
verso0 das Tensoes mais altas, 
fendmenos muito interessantes, im
pressionantes mesmo, ocorrem. e o 
Hobbysta nao pode "passar bad.
do"... Ass:im, desenvol:vemos o 
EXPERIMENTADOR DE AL
T A-TENSAO a partir de um circui
to nmito. simples, e que pennitim a 
todos · realizar algumas f~anhas 
que, na mitologia grega, apenas 
Zeus podia ( e nos ndrdicos, o fa
migerado' Thor ... ) !1, 

Com o valioso aux!lio de uma 
bobina de igni9ao (na verdatle um 
poderoso transformador elevador 
de Tensao ••• ) de ve!culo, e mais al.
guns cuidados elementares · na ela
~ ffsica do projeto, podemos 
gerar nossos proprios "raios0

, fais
cas e16tricas, descargas por ioni
~. etc., coisas que deixario os 
amigos "leigos" absolutamente 
fascinados! 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - Num au-

POUCO MAIS DE UMA DEZENA DE COMPONENTES COMUNS E DE 
BAIXO CUSTO, MAIS UMA BOBINA DE IGNICAO DE VEfCULO (AO
QUIRIDA TAMBEM A BAIXO PRECO, EM "DESMANCHES"OU "FER
RO-VELHOS" ... ), UMA MONTAGEM SUPER-SIMPLES E COMPACTA, E 
0 LEITOR/EXPERIMENTADOR TERA UM INTERESSANTE GERADOR 
DE ALTA-TENSAO, SUFICIENTEMENTE SEGURO E IMPRESSIONAN• 
TE PARA UTILIZACAO EM FANTASTICAS EXPERlaNCIASI VERDA• 
_DEIRO GERADOR DE "RAIOS DE. LABORAT6RIO" QUE PERMfflRA 
VER E CONTROLAR DESCARGAS DE MILHARES DE VOLTS E SUAS 
INTERESSANTES MANIFESTACOESI TAMBEM UM 6TIMO PROJETO 
PARA "FEIRAS DE ctaNCIAS" E ATIVIDADES DO GaNERO ... 

UMA (IMPORT ANTE} ADVEATtNCJA ... 

Sempre procuramos, aqul nos projetos de APE, enfatlzar o questto SEGO. 
RANCA, por 6bvlas raz6es .. ; Embora Altas-Tensoes (como as geradas pelo EXPE• 
RIMENTADOR ora descrlto ... ) sejam potenclalmente perlgosas, desde que o Lel
tor/Hobbysta proceda sempre com culdado e atenqlo, sera elevado o grau de ae-
guraru;a durante as experl!nclas ••• 

• NAo aproxlmar multo as maos dos terminals do clrculio onde a Alta Tenslo 
estefa presente ••• 

• Nao reallzar as experl!nclas em amblente cujo chao estefa molhado (e mutto 
menos estando o pr6prlo experlmentador - Vaci, nao o aparelho • descalc;o ou com 
os p4s/sapatos molhados ... ). Recomenda-se ate usar, no momento das expertan
clas, cah;:ado com sofa de borracha (tinls). 

• Nao colocar o ."GERADOR DE RAIOS" para funclonar pr6xlmo a materials 
combustlvels, prlnclpalmente os volatels(thlnner, acetona, etc.). 

Todos os nfvels de energla no clrculto podem ser conslderados BAIXOS, 
prevenlndo danos ffslcos em caso de acldentes ... Entretanto, pesaoas que apre
aentem probtemas nervosos ou cardracos, epllepsla, etc., podem sofrer traumas 
perlgosos (atli falalsl) se submetldes a descargas de Alta-Tensao, meemosob lr
rls6rto nl'vel energlitlco ... CUIDADO e ... RESPEITO, do tudo o que a Eletrlcldade 
"pede" por pane dos seus operadores! 

Nlo queremt>s, aqul, crlar "paran6las" noa Leltores/Hobbystas, entretanto a · 
PRUD@NCIA e 9 BOM SENSO sao caracterlsticas obrlgat6rlas para todo aquele que 
se prop6e "brlncar'' com Eletrlcldade e Eletr6nlca ... E tern alnde as raz6es pura
mente econ6mlcas. nlo queremos - cartamente • perder ._.,,.. por eletrocuc;lo 
(ou por qualquer outro motlvo ••• ). 
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tom6vel, a bobina de igni~ao,(au
to-transformadoi:- elevador de 
Tem;ao) tern seu prit:nim.o (setor 
de baixa Tensao, operando sob os 
12V nominais do sistema el6trico) 
chaveado pela a~o do platina
do ... Este ( o platinado) nao passa 
de um mero interruptor simples, 
acionado ciclicamente pelo pr6-
prio giro do motor (gra~as a uma 
~ exc8ntrica, acoplada ao eixo 
do mecanismo de distribui~o da 
Alta-Tensao ru; velas... Dessa 
forma, para fazermos uma bobina 
de igni~ao "funcionar" fora do 
carro, al6m,de uma fonte capaz de 
suprir OS necessmos 12 VCC, 
precisamos "simular" a a~ao do 
platinado, pulsando a CC no 

. pmmrio da dita bobina. .. No cir
cuito do GERA, "quern" faz isso 
6 um mero oscilador, na forma de 
MULTIVIBRADOR ASTAVEL, 
estruturado sobre dois trans(stores 
BC548... A Frequ8ncia da osci
l~o (e o proprio "tamanho" ou 
"largura" dos pulsos) 6 basica
mente determinada pelos resisto
res de lOK e 12K (tamb6m pola
rizadores. das bases dos citados 
transfstores ... ) e pelos capacitores 
de lu (realimentadores, entre co
letor e base dos dois trans(stores, 
de forma "cruzada" ... ). 0 funcio
namento do ASTAVEL 6 ainda 
estabilizado pelos resistores de 
carga de ooletor, no valor de IK, 
em ambos os trans(stores... Em 
qualquer dos ooletores dos 
transfstores que compoem o 
ASTAVEL, temos entao um 
"trem" de pulsos llll:lito nftidos 
(ligado-desligado-ligado-desliga
do ... ), por6m ainda em nfvel de 

· Corrente e Potencia insuficientes 
para pleno acionamento da bobina 
elevadora. .. Anexamos, entao, um 
par Darlington, :f<irmado pelo 
TIP50 e TIP54 (polarizados em 
base. pelo resistorflimitador de 
IK, que - poderosamente - ampli
fica em Corrente ( e em Poten
cia. .. ) os pulsos gerados pelo 
ASTAVEL, comandando (via co-, 
letor do Darlington) diretamente o 
enrolamento de baixa Tensao da 
bobina de igni~ao (sob a pro~ao 
contra transientes e "chutes" de
volvidos pela bobina, efetuada 
pelo diodo 1N4007 ... ). Assim, pa
ra quern conhece (ainda que teori-

12V 
IA 

lk 

camente ... ) o funcionamento do 
sistema de igni~ao convencional 
do~ ve(culos com motores a ex
plosao, pode considerar que o par 
Darlington "faz o papel'' do pr6-
prio platinado, enquanto que o 
AST A VEL "substitui" a engre
nagem exc8ntrica responsive! pe
lo "liga-desliga" n1pido e c(clico 
do dito platinado! Tudo muito 
simples e f4cil de entender ... A 
Frequencia de funcionamento do 
circuito foi pre-calculada e expe
rimentada, de modo a se obter o 
melhor rendimento poss(vel na 
elev~ao de Tensao operada pela 
bobina ( correspondendo ao "nt
mo" de um motor de carro em seu 
giro m6dio ... ). A alimenta~ao, nos 
12 VCC necessmos (tanto ao cir
cuito de comando quanto A pr6-
pria bobina), deve ser suprida 
numa capacidade de Corrente de 
IA, para a devida "folga" ... A 
Alta-Tensao (na forma de pulsos 
rapidos e constantes ••• ) se mani
festa no terminal de AT da bobina 
(o central, do seu topo ... ), com re
l~ao A linha de "terra" ou nega
tivo geral do circuito... Notem 
que essa Alta-Tensao, com o cir
cuito alimentado, sempre estar4 
· "14" (pode-se ouvir um leve zum
bido, indicando o funcionamento 
do circuito ... ), entretanto apenas 
,podera ser "vista", atrav6s de um 
centelhador, ou seja: duas pontas 
met4licas proximas (afastadas 
apenas 1 ou 2 cm.), ligadas res
pectivamente ao terminal de AT 
da bobina e ao negativo geral 
("terra") do circuito, conforme 
detalharemos mais adiante ••• 

••••• 

, CENTELHADOR 

IN4007 

- FJG. 2 - LAY our ESPECIFJCO 
PARA O CIRCUITO lMPRESSO 
- 0 dnico "trambolho" da monta
gem sera a pr6pria bobina de ig
ni~o ( de cujo tamanho e peso 
nao se pode fugir ... ), j4 que o cir
cuito de comando, em s(, 6 bas
tante compacto ... Uma pequena ti
ra de fenolite virgem (6,8 x 2,0 
cm.) que tenha "sobrado" de al
guma montagem anterior, servir4 
petfeitamente ... A figura mostra, 
em tamanho natural ( escala 1: 1) o 
desenho das 4reas cobreadas, 
ilhas e pistas necessmas A interli
ga~ao soldada das ~as... A 
grande simplicidade · do padrao 
permitira que o Hobbysta, mesmo 
principiante, realize com facilida
de a conf~ao, partindo da ~
gem com decalques ou tinta/cane
ta especial ... E s6 copiar com car
bono sobre o lado cobreado do 
fenolite, demarcar com precisao o 
centro das ilhas, efetuar a ~a
gem e a corrosao, seguidas da 
limpesa e da furru;ao... Nada 
complicado. 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA 
MONT AGEM - 0 "outro" lado 
da placa, com os componentes to
dos posicionados ... Quern for ain
da muito "pagao" em montagens, 
deve consultar as INSTRU(;OES 
GERAIS e o TABELAO APE 
(nas primeiras piginas de todo 
m1mero da Revista.~.), onde po
der4 obter importantes infor
~oes e "tradu~s" sobre os 
componentes, seus valores e a 
t6cnica de soldagem em Circuito 
Impresso... Nao esquecer que 
trans(stores, diodo e capacitores 
eletrol(ticos sao componentes po-
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• I - Transistor TIP54 
• l - Transistor TIP50 
• 2 - Transistores BC348 
• I - Di.ado 1NIDJ7 . 
• 3 -Resistores 1Kxfl4W 
• 1 - Resistor l0Kx 114W 
•I-Resistor 12Kx 114W 
• 2 - Capacitores ( elettolfti.cos) I u 

x 16V (ou Tensiio maior) 
• 1 - Placa de Grcuito Impresso 

espedfi.ca para a montagem 
(6,8 X 2,0 cm.) 

• - Ro e solda para as lig~oes. 

• 1 - Babin~ de igni~o para 
vefculos, convencional, 
12V. Pode ser obtida a 
baixo pre90 em "desman
ches" ou ••ferro-velhos" de 
vefculos ... 

• - Fio grosso, s6lido, isolado 
(n'2 10 A WG) - cerca de 
Im. 

• 1 - "Chupeta" de alta-tensiio, 
conetor especial isolado em 
borracha, que faz contato 
por encaixe com o terminal 
de AT ( central) da bobina 
de igni~o. Tambem podera 
ser obtido, eventualmente 
"grudado" na extremidade 
do respectivo cado de AT, 
no mesmo local onde se 
adquirir a bobina. .. 

• I - Alfinete, agulha ou prego 

larizados, que niio podem ser li
gados "a revelia" nas respectivas 
ilhas/furos (tern posis:ao 6nica e 
certa para inser~o/soldagem dos 
seus terminais ... ). Assim, notar 

(longo e fino), para a reali
z~iio de um dos extremos 
do centelhador (VER 
TEXTOS e FIGURAS) 

• 1 - Caixa pl~stica para abrigar 
o circuito. Diversos contai
ners padronizados poderiio 
ser utilizados, em tamanhos 
e formatos que dependerao 
do acabamento pretendido 
pelo montador. Recomen
da-se (VER FIGURAS) 
uma caixa que possa, sobre 
seu topo, "sustentar" a 
pr6pria bobina e o cente
lhador. Em alguns casos, 
talvez seja pratico o uso de 

· uma caixa que possa conter 
tambem, juntamente com a 
plaquinha do circuito, a 
pr6pria fonte de 12 VCC 

• I - Fonte com safda de 12 
VCC x 1 A (pode ser uma 
fonte t;,em "crua", nao ha
vendo necessidade de .. aJ. 
tas" regulagens, estabili
z~ao ou baixo riple), 
comprada pronta ou reali
zada pelo pr6prio Lei-

. tor/Hobbysta. 
• - Materiais diversos (VER 

. TEXTO. e ILUS-
TRA<;;OES) para as Expe
riencias ... 

Fig.2 

Fig.3 

tjue as faces metalizadas do 
TIP54 e do TIP50 devem ficar 
voltadas uma para · a outra, en
quanto que as faces "chatas" do 
BC548 devem .ficar "apontando" 

para a esquerda (na condi9iio em 
que a plaquinha e visualizada no 
desenho ••• ,). 0 diodo 1 N4007 tern 
sua extremidade marcada (de ca
todo) pelo anel ou faixa, dirigida 
"para cima" (no fulgulo de obser
va9iio da placa, na figura. •• ). 
Quanto as polaridades dos termi
nais dos capacitores eletrol!ticos, 
estiio devidamente marcadas no 
"chapeado", devendo o Lei
tor/Hobbysta referenci~-las pelas 
indica90es existentes tambem no 
"corpo" dos ditos componentes 
(nao esquecendo que a "pema" 
mais longa sempre corresponde ao 
positivo "+"). Cuidado tambem 
para nao errar os valores dos re
sistores ( componentes nao polari
zados) em fun9ao dos lugares que 
ocupam na placa ... Terminadas as 
soldagens, inicialmente confe
rem-se todos os valores, c6digos e 
posi96es, com referenda ao 
"chapeado" ... Em seguida, vira-

. se a placa e analisa-se todos os 
pontos de solda, quanto a sua 
qualidade, ausencia de "curtos", 
corrimentos o.u falhas ... S6 · entiio 
cortam-se .as "sabras" dos termi
nais, para que a plaquinha fique 
.. limpa" para a pr6xima etapa 
(conexoes extemas), desrita nas 
fi~ras/textos a seguir ••• 

- AG. 4 - CONEXOES (BA.SI
CAS) EXTERNAS A PLACA -
A plaquinha do GERA ainda e 
vista pelo lado dos componentes 
(nao cobreado .•• ). Observar as 
conexoes a fonte de alimen~ao 
(12 VCC), a direita, devendo as 
polaridades serem rigorosamente 
obedecidas. Notar ainda as li
g~oes a bobina de igni9ao e ao 
"centelhador", cujos detalhes 
serao dados nas pr6ximas figu
ras... As liga96es aos terminais 
"-" e "+" da bobina (laterais) 
podem ser feitas com cabinho iso
lado nao muito grosso ... J~ a co
nexao do fio de "terra" do cente
lhador · (ponto uT" da placa. •. ) 
deve ser feita com o cabo rfgido, 
grosso, isolado (ver item OP
CIONAIS/DIVERSOS da LIST A 
DE PE<;;AS ••• ). 

-FIG. 5 - DETALHE DA "AGU
LHA" DO CENTELHADOR 
(TERMINAL DE ALTA-
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Fig.4 

+• I ...r, r +B GERA 
------------B UDO DOS 

,=.=;;I,.. t CCMPONENTES, 
I -...i 12 Yee 

_ ._ • .;...._-<J I A 

' I BOBINA 
DE 

IGNl~AO FIO GROSSO, 
-sOLIDO, 

!SOLADO ( Nt tO 

TENSAO INCORPORADO A 
PR6PRIA BOBINA DE IG
NI<;.AO) - Para que os efeitos de 
Alta-Tensao, visfveis, se manifes
tem com boa intensidade e ••pre
se~", os tenninais do centelha
dor precisam ser "agu~ados", 
tenninados em "ponta" ••• Dessa 
form.a, a "chupeta" acoplada ao 
terminal central ( de AT) da bobi
na, precisa ser desmontada, remo
vendo-se provisoriamente sua ca
pa de borracha isolante, expondo 
o sen ndeleo menllico de conta
to... A tal m1cleo, solda-se uma 
agulha, alfinete ou prego fi.no e 
longo, confonne indica a figura. •• 
Em seguida, "veste-se" novamen
te o contato com a sua ~ 
de borracha, de modo que a ponta 
metnica sobressaia na sua parte 
superior, quando o conjunto for 
encaixado na "torre" central da 
bobina. .. 

- FIG. 6 - ARRANJO GERALDA 
CAIXA/BOBINA/CENTELHA-

DOR - Ao lidarmos com Tensoes 
elevadas, certos cuidados sao es
senciais, incluindo al o conve
niente "afastamento", entre s{, de 
detenninadas partes do arranjo, de 
modo que nao possam ocorrer 
"fugas" ou centelhamentos "fora 
de Ingar" ••• Assim, o diagrama d4 
um "perfil" que julgamos 6timo 
(nosso prot6tipo, de Laborat6rio, 
foi feito exatamente conforme. 
mostra o desenho ... ). A caixa 
plMtica/base cont6m a plaquinha 
do circuito, e deve repousar sobre 
p6s de borracha, na dupla fµn~ao . 
de dar estabilidade mednica ao 
conjunto, e estabelecer forte iso
~ao contra a superffcie sobre a 
qual o EXPERIMENTADOR fi
cant.. De uma das laterais po
demo sair os fios que vao b. fonte · 
de alimen~ao (12 VCC X lA). 
Lembrem-se, ainda, que a utili-

•GAP• 

DE~ 
COITELKAMElfTO 

~o de uma caixa um pouco 
mais "taluda" penniti:dl (se assim 
for desejado ••• ) o "embutimento" 
da pr6pria fonte de alimen~o 
no mcsmo container... A base da 
bobina de igni?o podera ser co
lada (com adesivo forte, de epox"". 
y) sobre o topo da caixa, de modo 
que o conjunto mostre boa firme
za e estabilidade. Observar os fios 
que vao (saindo do interior da 
caixa, onde se encontram ligados 
b. plaquinha do GERA ••• ) aos ter
minais da bobina ( conforme deta
lhes na fig. 4). A fl~ de baixa , 
Tensao devera sempre manter um 
certo · afastamento ffsico mfnimo, 
com rela~ aos tenninais de Al
ta-Tensao e ao cabo de "terra" do 
centelhador ... Assim, as distin
cias "D" predsam ser mantidas 
num mfoirno de 3 ou 4 cent:fme.. 
tros (se possfvel, :mais do que is
so, nunca menos. .. ). Para que os 
cabinhos isolados de li~o aos 
tenninais ••-" e "+" da bobina 
nao fiquem inconvenientemente 
"balaru;ando", conv~m enroht-los 
em "molinha", ou · mesmo 
prend8-los b.s laterais do corpo 
cilfudrico da bobina, com fita 
adesiva. •• Quanto ao cabo grosso 
e rlgido que vai da placa intema 
ao centelhador, deve ficar firme
mente preso ( eventualmente com• 
um pouco de massa de epoxy 
aplicada ao furo de passagem, na 
caixa, de modo que o dito cabo 
nao possa ficar "jogando" ... ). 0 
dito cabo grosso deve apresentar 
um fonnato geral de "L" inverti
do (de ca~a pra baixo), tendo 

@ • DISTlNcw. 
A SEREII 
MANTIDAS 

Flg.6 

BOBINA 
DE 

IGNt<:IO 

PES tlE CAIXA PI.ASTICA ALIMENT. 
IIORRACHA QlM o CIRCUITO j&!l~~~=:;;.. 12 V• • 

Flg.5 
~..----,.-.--' 
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sua extremidade livre de isola
mento (por 1 ou 2 cm.) e com 
o ndcleo met41ico agu~ado (basta 
limar a ponta do fio, a~ deix4-la 
bem "aguda" ... ). 0 conjunto · de
ve, entao, ser "f~ado" com 
a ma<> at6 formar a "gap" OU in
tervalo de centelhamento, no qual 
a ponta do cabo de "tetra" e a 
agulha incorporada l "chupeta" 
de AT da bobina se confrontem 
diretamente, afastados por cerca 
de 1 a 2 cm. 

- FIG. 7 - AS EXPER.ffiNCIAS ... -
Na verdade, mesmo sob 6 VCC, o 
circuito devera . funcionar, porem 
sob reduzida capacidade de ge
r~o de AT... Em Experiencias 
rapidas, mesmo pilhas poderiio ser 
usadas na energiza~ do GERA 
( 4 a 8 pilhas grandes, num supor
te). 0 ideal, contudo, 6 alimentar 
a "f~" a partir de uma fonte de 
12V x lA ( devido ls caractensti
cas de "pouca frescura" do cir
cuito, mesmo fontes baratas, nao 
reguladas nem estabilizadas, de 
rip1e consideravel, servirao ... ). 
Com o conjunto arranjado con
forme fig. 6, afastamento no gap 
de centelhamento em tomo de 1 
cm., 6 s6 ligar a alimen~ao para 
que o "raio" surja entre as pontas 
do centelhador, na fonna de uma 
crepitante fa!sca azulada, ondu
lando em pleno ar, repleta de 
energia. .. Nao se espantem se o ar 
co~ar a "cheirar" diferente 
junto ao EXPERIMENT ADOR ... 
lsso se deve l presen~ do oz6-
nio, um al6tropo do oxig8nio ge
rado pela forte ioni~ao do ar 
imposta pela passagem do "raio" 
de AT ... 

- 7-A - Sempre desligando o~pircui
to quando for manipular fit>s, ex-

perimentar afastar, pouco a pou
co, as pontas do centelhador, re
ligando a alimenta~o ap6s cada 
reposicionamento, · e verificando 
se a faisca ainda se d4 ( cada vez 
mais longa. .. ). Se - digamos - sob 
uma distancia de 18 mm, a faisca 
ainda se manifestar, isso vale di
zer que a Tensao presente est4 em 
tomo de 18.000 volts! Explica
mos: no ar, sob temperatura~ 
pressao e umidade ml!dias, cada 
milfmetro de gap corresponde a 
aproximadamente 1000 volts de 
Tensao (necessma para "veneer" 
o isolamento imposto por ta1 
"distancia de ar" ... ). Assim, 1 
cm. corresponderao a 10.000 vol
ts, · 1,5 centunetro serao "venci
dos" por 15.000 volts, e assim 
por diante ... Qual a razao do sur
gimento da faisca ou "raio" ... ? A 
elevada Tensao "tenta" achar, 
atravl!s do ar que separa as pontas 
do centelhador, um "caminho" 
para a Corrente, ou para o fluxo 
de ell!trons... Atingido um certo 
nfvel de Tensao, o ar (normal
mente um razoovel isolante ... ) io-. 
niza-se, ou seja: partfculas eletri
camente carregadas pela forte 
Tensao se encarregam de estabe
focei- uma "ponte" entre os tenni
nais, atravl!s da qual o fluxo se 
estabelece, na forma de um "ar
co" luminoso! Se o ambiente for 
mantido sob baixa ilumin~o 
( desligar a l&npada do teto, fe
char a janela. .. ) o fen6meno flea 
ainda mais impressivo ! 

- 7-B - Papel seco 6, normalmente, 
um born isolante ell!trico. Entre
tanto, frente l poderosa Tensao 
gerada pelo EXPERIMENT A
DOR, uma folha de papel fino 6 
simplesmente "pulverizada", com 
o "raio" estabelecendo um furl-

Fig.7 

7¢ 
/~.,,.~tf 

0 "RAIO" l 11
':~ 

0 ENTORTA" •• .! LJ 1'1.ASTICA. 

© 

oho microsc6pico atravl!s das fi
bras do dito papel! Para fazer a 
experiencia de modo seguro, o 
Hobbysta deve recortar uma longa 
tira de papel, segurando-a, ob
viamente, pela extremidade, e 
"enfiando" a outra ponta da tira 
no intervalo entre os terminais do 
centelhador conforme ilustra a fi
gura (maos do operador sempre 
longe do centelhador ... ). E · inte
ressante fazer o pequeno "raio" 
passar por diferentes pontos do 
papel... Em seguida, para ver os 
furinhos desintegrados pela fa!s
ca, basta colocar o papel contra a 
luz e observar com aten~o ... As 
mindsculas ~oes ficarao 
evidentes, mostrando o poder des
truidor do "raio" ! 

- 7-C :"' Uma interessante experien
cia, atravl!s da qual o Hobbysta 
podera "provar" l sua boquiaber
ta pla~ia, que a elemcidade 6 
mole! Colocando no "caminho do 
raio", um anteparo de material 
fortemente isolante, com a ponta 
de uma · regua de pl4stico, por 
exemplo, a fa!sca simplesmente se 
"entorta", contorcendo-se como 
uma pequena cobra, de modo a 
"dar a volta" ao obst4culo e atin
gir. o eletrodo no outro extremo 
do centelhador! Se a ponta da re
gµa for lentamente "empurrada" 
contra a fa!sca, esta ira, lentamen
te, "ficando mole" e "fazendo a 
curva" ... ! lsso ocorre por que, em 
vista do anteparo fortemente iso
lante, a fa!sca "procura" encon
trar um caminho naturalmente 
menos diffcil (menos isolante), e 
o acha, justamente no pnSprio ar 
que circunda a regua, fazendo 
entao aquele interessante volteio 
para garantir o caminho ionizado 
de passagem para o fluxo de ell!
trons ••• ! 

-FIG. 8 - OUTRAS .EXPER.ffiN
CIAS INTERESSANTES ... 
Usando uma pequena l&npada de 
Neon, o Hobbysta podera farer a 
seguinte experiencia: segurar um 
dos terminais da lampadinha com 

· o bico de um alicate de cabo iso
lado, e aproximar o "outro" ter
minal ( o livre) da dita lAmpada, 
do arco de AT ... 0 campo ell!trico 
oscilante, de Alta-Tensao ionizar4 
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ISTE TRECHO 
111111.HA .. .! 

o gaz (neon) dentro da lampadi
nha e, attav6s dos tenninais da di
ta cuja sent induzida suficiente 
Corrente capaz de acend~la ... ! 
Qbservem 'que a dita lfunpada 
Neon nao estani fisicamente liga
da a nada, nlo havendo fios a le
var energia aos seus tenninais ••• 
Mesmo assim ela acende! E uma 
dem~o n!tida de como a 
energia pode ser :inadiada, sem 
nenhwn .. suporte" ffsico aparen
te... Uma demons~ ainda 
mais impressionante pode ser feita 
com uma lfunpada incandescente 
comum (pode ser "queimada", 
que ~m · funcionara ... ): con
fonne se v8 na figura, o operador 
deve segurar a dita lfunpada, no 
seu corpo de vidro, pelo menos a 
uns 30 ou 40 cm. de uma das ex
tremidades (ATEN<;AO: nio se
gurar naquele "capacete" met41.i
co que "fecha" · a extremidade da 
JAmpada!). Aproximando da agu
lha de AT (terminal central da 
bobina. .. ) a ponta distante da 
lAmpada (nesse caso o "L" inver-

tido de "terra" do GERA deve 
ser momentaneamente afastado, 
desfazendo o centelhador ••• ), 
SEM ENCOST AR, todo o trecho 
da JAmpada compreendido entre 
essa extremidade e a posi~ da 
mao do opemdor se ilwninani! 
Ocorre fendmemo muito parecido 
com o anterionnente descrito 
(com a lampadinha de Neon): o 
campo el6trico intenso ioniza o 
gaz no interior da Jfunpada e esta
belece uma pequena Corrente 
( que cireula, para a "terra", 
attav6s do proprio corpo do ope
mdor, de maneira inofensiva. .. ) 
suficiente para o acendimento ou 
ilumina~ do segmento da lfun
pada! 

••••• 
Usando sempre de BOM 

SENSO e CUIDADO, de prefer!n
cia com a assessoria e aconselha
mento do seu Professor de Flsica, o 
Leitor/Hobbysta/Estudante podeni 
levar o GERA a sala de aula, para 
interessantlssimas demons~s 
(sucesso garantido e... boas notas 
pelo trabalho cientffico!). 

Nas (boas ... ) escolas, que te
nham Laborat6rio de Qu{mica, o 
GERA tambc!m podent ser usado 

SUSTENTAClo C./ 
ISOLAOORES Dt: 

i;I: VIDRO OU CE!liMICA 
0 CHUPETA• / 
CJ CASO 

IIIOI.ADO\..-.:::i---------
\ 
MAMENi.l, 
ILETRIFICADO 

FONTE 
12V 
IA 

C.A. 

Fig.9 

em interessantes e elucidativas ex
peric$ncias que comprovam a ge
ra~o e a "modifi.c~" de gazes 
na presen~a de um campo el6trico 
de elevada Tensao ... Sempre, con
tudo, tais demons~ deverao 
ser feitas sob o acompanhamento 
de um Professor, j4 que em toda 
turminha tern pelo menos "um lou
co.. que, se for deixado "livre", 
podeni explodir a escola (sabemos 
que tambc!m tern os que "adora
riam" as f6rias fo~adas pela re
constru~o da escola, mas ISSO 
NAO E COISA QUE SE FA<;A!). 

- FIG. 9 - USANDO O GER.A 
COMO "ELETRIFICADOR DE 
CERCAS" - Outras u~, 
mais pntticas e menos "experi
mentais", tambc!m podem ser da
das ao GERA ... Uma delas 6 na 
fun~ao de eletrificador de cercas, 
dispositivo ut:ilizado nas fazendas 
de· pecuma, para conter ou dire
cionar o gado em locais ou cami
nhos especfficos ••• Nessa adap
~o (conforme mostra o diagra
ma) nao· sent aplicado o eletrodo 
de ''terra" do centelhador (na 
verdade, nao · se pretende obter a 
ceritelha, aproveitando-se apenas 
a AP presente no terminal central 
da bobina de igni~ ••• ). 0 arame 
a ser eletrificado deveni ser sus
tentado, a. espa~ regulares, por 
isoladores de cerllmica ou vidro, 
de boa qualidade, presos. aos 
mouroes ( de madeira ou concre
to). A liga~ao ao GER.A deve ser 
feita attav6s de um cabo de AT, 
emborrachado 816 o ponto de 
jun~ao ao dito arame, e dotado da 
conveniente "chupeta" de lig~ao 
(um "cabo de vela" convencional 
de ve{culo, eventualmente "alon
gado" atrav6s de uma extensao 
muito bem isolada. .. ). Uma fonte 
·de 12VCC x 1 OU 2 amp6res, li
gada a C.A., podent alimentar o 
conjunto de fonna ininterrupta. •• 
Em locais onde a energia C.A. 
nao tenha rede de distribui~, o 
conjunto podent ~m ser ali
mentado por baterias automotivas 
de 12V, por sua vez "cairegadas" 
via geradores e6licos, geradores 
hidroel6tricos movimentados por 
rodas d'4gua ou mesmo pain6is 
foto-el6tricos ••• 



MONTAGEM 

OS ATENUADORES ELETRONICOS 
DE ILUMINACAO AMBIENTE 

Os Leitores/Hobbystas jii de
vem estar mais do que familiariza
dos com as possibilidades circuitais 
de atenuadores eletronicos de ilu
min~ ambiente ( dimmers), com 
vmos projetos jii publicados em 
APE, em diversos graus de sofisti
c~ao... Mostramos atenuadores 
progressivos a potencidmetro, digi
tais, de toque, com mem6ria, etc., 
estando prevista a breve publica~o 
de um sofisticado dimmer de con
trole remoto, que pennitin1 ao usuii
rio, no conforto da sua poltrona, 
ajustar o n{vel de ilumin~ do lo
cal pela mera pressiio · sobre um 
botao mun mini-transmissor pomi
til ! 

Tais circuitos e aparelhos, 
embora claramente dteis e praticos, 
podem ( dependendo da sua sofisti
~ao. quantidade de componentes, 
organizagio do projeto, ndmero ou 
tipo de controles, etc.) atingir um 

· custo um tanto '.'salgadinho" (em
bora ao longo do tempo e do uso, 
qualquer dimmer sea\pre acabe 
CQillpensando, pagando-se a sf pr6-
prlo, :peta economia de energia que 
proporeiona, traduzida diretamente 

·• em '~menos . cruzeiros" pagos no 
··fun de cada m& ~ Cia. de Eletrici
dade ... ); Exist:em, porem, situa~oes 
de uso "menos exigentes", que po
deriam ser plenamente atendidas 
por um dispositivo bem menos so-

. fisticado ( e, portanto, muito mais 
barato e simples ••• ), como 6 o caso 
do TIULUX! Em ess8ncia, o dito 
TRILUX substitui di.retamente o in
terruptor "sim-nio" da parede (que 
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MUITO BARATO, MUITO SIMPLES DE MONTAR, INSTALAR E UTILI
ZAR, 0 TRILUX ''TRANSFORMA" 0 VELHO INTERRUPTOR DA PA'.' 
REDE (Af DA SUA SALA, QUARTO, ETC.) NUM COMANDO DE "3 
ESTAGIOS", PROPORCIONANDO, ALEM DAS SITUAC0ES "NOR· 
MAIS" (LAMPADA ACESA OU LAMPADA APAGADA ... ), UMA CON• 
DIC.AO "INTERMEDIARIA", DE "MEIA LUZ", UTIL, CONFORTAVEL 
E VALIDA SOB MUITOS ASPECTOSI UM "CIRCUITICO" DE APENAS 3 
COMPONENTES (MAIS A PR6PRIA CHAVE ... ) IDEAL PARA INSTA
LACAO EM QUARTOS DE CRIANCAS, SALA DE VER TV, ETC., MAS . 
QUE PODE TAMBEM SER USADO COMO EFETIVO "ECONOMIZA
DOR" DE ENERGIA ELETRICA (CADAVEZ MAI.S CARA, MESMO NUM 
PAfS FEITO O NOSSO, ONDE O "P.ORRILl:IAO" DE CACHOEIRAS E 
QUEDAS D'AGUA PROPORCIONA UM CUSTO POR QUILOWATT IN• 
FERIOR AO MOSTRADO POR QUALQUER OUTRO SISTEMA DE GE• 
RAC.AO UTILIZADO NO MUNDO ... ) EM SAL0ES, CORREDORES OU 
OUTROS AMBIENTES, PARCIALMENTE ILUMINADOS POR LUZ NA
TURAL! POTENTE (MANEJA TRANQUILAMENTE ATE 400W DE LAM
PADAS EM 110V, OU ATE 800W EM 220V ... ), SEGURO E ELEGANTE, 0 
TRIWX CONSISTE UMA EXCELENTE ALTERNATIVA AOS ATENUA• 
DORES PROGRESSIVOS (DIMMERS). UMA "MINI-MONTAGEM" QUE· 
TODOS CONCORDAR.AO - VALE A PENA! 

s6 pode colocar a limpada contro
lada em um dos dois estados: ligada 
ou desligada. •• ) por um controle de 
tres estados: DESLIGADA, LI
GADA A "MEJA FOR<;A" ou 
TOTALMENTE LIGADA! 

Embora tal tipo de con1role 
possa, em utiliz~oes de modesta 
Pot!ncia, ser feito pela mera in
ser~ao de um diodo em s6rie ( entre 
a C.A. e a Ilmpada), "ceifando" os 
semi-ciclos de uma polaridade, en
caminhados a limpada, tal m6todo 
ultra-simples tern s6rias limi~oes 
e inconvenientes: o primeiro 6 a 
"wattagem" - mtxima controlada, 
que depende do uso de diodos para 
alta Corrente, caros e cliffceis de 
obter (nas necessiirias Tensoes de 
trabalho), e o segundo 6 que devem 
ser usados (no controle de uma 

dnica l&mpada, ou de um dnico 
conjunto de Ulmpadas) dois inter
ruptores, complicando desnecessa
riamente o controle par parte do 
usumo... Al6m disso, a totalidade 
da Corrente destinada l(s) llmpa
da(s) continua . "passando" pelos 
ditos interruptores, ocasionando o 
costumeiro stress dos seus contatos, 
que se carbonizam com o tempo e 
com o uso, exigindo periddicas 
substitui~oes ( o que ocone, alras, 
com todo e qualquer interruptor de 
JAmpada, em qualquer 'instal~ 

· dom6stica, comercial ou indus
trial ... ). 

A solu~ao proposta pelo 
TRILUX 6 tecnicamente mais "e
legante" e economicamente mais 
barata (a m6dio e longo prazo), sob 
todos os aspec""a.os e &:ng-ulos ... Al6m 
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disso, a n!vel de conforto do usuA
rio, 6 tamb6m. inegavelmente supe
rior ao Sistema "diodo mais dois in
terruptores", j4_ que todo controle 6 
feito num dnico botio basculante 
de chave especffi.caf 

E tern mais: a Potencia final 
da(s) lilmpada(s) controlada(s) pode 
atingir n!veis que um sistema mais 
simples nio "suportaria" facilmen
te, indo at6 400W em llOV ou at6 
800W em 220V (com o acrescimo 
de um mero dissipador no TRIAC 
do ciJ:cuito, ta.is llinites podem, in
clusive, ser substancialmente am
pliadost). 

Finalizando as vantagens do 
TRILUX, a montagem 6 muito pe
quena, "cabendo" sem "apertos" 
na m:sma caixa padronizada 4 x 2 
que sustentava o intetruptor origi
nal a ser substitu!do, usando um 
"espelho" pa.drlio de intetruptor, 
•al6m de apresentar,.como conexoes 
finais, apenas e ffio somente dois 
fios, · que simplesmente devem ser 
ligados aos condutores que - origi
nalmente - estavam ligados ao dito 
intemlptor substi.tuldo ! Tudo mi.Jito 
fiic:i1 e direto, trazendo consisten
temente conforto, economia e prati
cidadel Uma mini-montagem im
peni{vel, para o Leitor/Hobbysta de 
APE ... 

••••• 
- FIG. 1 - 0 · CIRCUITO - Um 

TRIAC, um diodo, wn resistor e 
uma chave de um polo x 2 po
si~s, com "neutro~• central, fa
bricada pela conceituada "Mar
Girius", sob o cddigo 15103 ••• Is
so 6 llldo o que o I..eitor/Hobbysta. 
precisa para implementar o TRI
LUX (al&n, obviamente, de uma 
pdti.ca e mindscula. plaquinha de 
Oreuito Impresso, com lay out 
espec::i&amente dimensionado pa-

ra · tornar a "coisa" ainda mais 
elegante e pratica. •• ). 0 esquema 
mostra, em linhas tracejadas, a 
~ original (CA, l&mpada, 
intetruptor), incluindo o intem.Ip
tor a ser substitu!do ( entre os pon
tos A e B) e o arranjo do TRI
LUX j4 incorporado l sua "po
si~" el6trica... 0 TRIAC (um 
11C226D, para 400V x SA mui
mos), na sua condi~ de inter
ruptor controlado de silfcio, fica 
"no lugar" do velho interruptor 
mecanico... 0 resistor (2K2 em 
rede de llOV, OU 4K7 ein rede de 
220V) pennite a pol~o ple
na do TRIAC, em ambos os se
mi-ciclos da CA, com a chave de 
controle na posi~ao 111. J4 com a 
dita chave na pos~ 1n, o dio
do 1N4004 6 inserido o percurso 
de po~ (previamente deli
mitada pelo citado resistor), com 
o que o TRIAC apenas "ligara" 
em "metade" de cada ciclo com
pleto da CA. Finalmente, com a 
chave na sua pos~ao central, 
"neutra", o TRIAC nao recebe 
polari~ao, valendo como um in
temlptor completamente desliga
do entre a CA e a lfunpada! Tudo 
muito simples, direto e efetivo ... 
Resumindo: as posi~s da chave 
resultarAo em. .. 

- D - Umpada(s) desligada(s) 
- 1/2 - Umpada(s) a"meia luz" 
- 1/1 - L&npada(s) a "toda luz" 

Observar. ainda que, devido l li
mi~io de Corrente naturalmente 
imposta pelo resistor de polari
~ do gate do TRIAC, os con
tatos da chave, 15103 manejario 
uma ~ da energia que um in
temlptor meclnico nonnal teria 
que· controlar ••• Com isso, a dura
bilidade da dita chave fica enor
memente aumentada, uma vez que 
nao se dam a inevit4vel carboni-

zac;io - com o tempo - dos ditos 
contatos ! "Quern aguenta todo o 
tranco" 6 o TRIAC, um dispositi
vo de · estado s6lido, sem partes 
m6veis que possam desgastar,;.se 
com o uso, ou gaps que possam 
determinar "arcos" ou carboni
~s! Etµ'im: com o TRILUX, 
podemos obte.r "mais", por "mais 
tempo" e a um "menor custo" 
( configurado na economia de qui-
lowatts/hora, ao longo do uso, em 
condi~ao atenuada de Iuz. •• ). Ob
servar que as PotenciasJlimite· 
mencionadas se referem ao 
TRIAC trabalhando "nd" (cor
respondendo aproximadamente l 
:metade da Coaente m4xima que o 
dito componente pode manejar 
sem problemas ••• ). . Quern quiser 
"abrir" mio da completa miniatu-. 
~o do dispositivo, podent fa
cilmente incorporar um dissipador 
(nao precisa ser enorme ... ) ao dito 
TRIAC, com o que as "watta
gens" m4ximas poderlo atingir 
cerca de 600W em llOV OU 

1.200W em 220VI Ou seja: con
juntos · realmente "bravos" de 
l&mpadas, utilizados - por exem
plo - na il~o de grandes 
· saloes - poderao ser confortavel
mente controlados na mera "cha
vinha" basculante de tr& po
si~s do TRILUX ... I 

••••• 
- FIG. 2 - LAY OUT DO CIR

CUITO IMPRESSO ESPECf:FI
CO - A placa de Circuito Impres
so para o TRILUX 6 uma "caqui
nha" ... Qualquer "lasca" de feno
lite virgem que esteja al, jogada 
naquela caixa de tranqueiras sob a , 
bancada do I..eitor/Hobbysta, ser
vint, j4 que as dimensoes sio 
"nada x mais um pouco" ... 
Tamb6m o padriio cobreado (visto 
em tamanho natural, na figura. .. ) 
6 extremamente simples, e mesmo 
quern vai se "aventurar" a con
feccionar sua prl.meira placa, con
seguim tenninar o assunto . com 
sucesso ••• E 16gico que usando-se 
decalques apropriados, a "coisa" 
ficara mais bonitinha, .mas dada a 
extrema simplicidade do lay out, 
mesmo uma ~gem simples, fei
~ l mio,. com caneta ~pria e 
tinta 4cido-resistente, resultan. 

-,---, 



• 1 - TRIAC TIC226D ( 400V x 
SA) 

• 1 - Diodo 1N4004 
• 1 - Resistor 2K2 x l/2W 

(p/rede de 110V) 
• 1 - Resistor 4K7 x l/2W 

(p/rede de 220V) 
• 1 - Chave basculante "Mar-Gi

rius ... modelo 15103, com 
1 polo e duas posi~. po
sic;ao "neutra". ( de desli
gamento) central, ou seja: 
mecanicamente a dita cha
ve tern tr& posic;oes, porem 
.eletrica.merite mostra ape
nas duas posi~ ativas, j4 
que a central corresponde 
ao "desligamento" ... 

• 1- Par de segmentos de cone
tor parafus4vel ti.po "Sin
dal .. ou "Weston" 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
especffica para a montagem 
( 4,5 X 2,0 cm.) 

• 1 - Pedac;o (cerca de 15 cm.) 
de fio rlgido e mi, para as 
conexoes entre placa e 
chave e entre placa e barra 
"Sindal~' de safda. •• 

• - Solda para as lig~oes 

• 1 - "Espelho cego" padrao, 
para "tampar" caixas 4 x 2 
de instala~o el6trica con
vencional. 

• - Caracteres adesivos ou de
calc4veis para a "iconogra
fia" dos controles, a ser 
opcionalmente demarcada 
junta ao "botao" da chave, 
na parte frontal .do "espe
.lho" (VER TEXTO;~ FI-
GURAS). . 

• - Fita isolante (ou spray 
plastificante, ou mesmo 
esmalte), para pro~o iso
l~ao da face cobreada da 
plaquinha de Circuito Im
presso (VER TEXTO). 

bem. •• Observar apenas a necessi
dade das duas 4reas cobreadas um 

_ pouco mais Jargas, entre terminais 
do TRIAC e OS pontos de co
nexao para a safda do TRILUX ••. 
Tais percursos levarlio Correntes 
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substanciais, e assim nao podem 
ser feitos com filetes muito fl. 
nos... 0 "resto•• 6... "resto" ••• 

· Tao simples que nao requer deta
lhamentos outros, que nao a pro
pria figura. 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA 
MONT AGEM - Agora a plaqui
nha 6 vista pelo seu lado nao co
breado, pec;as j4 posicionadas. 
Dois pontos que merecem a 
atenc;ao do montador: a posi~o 
do TRIAC, com sua lapela mebi
lica voltada para os pontos de 
Safda (S-S) e o diodo 1N4004 
com sua extremidade de catodo 
(marcada pelo anel ou faixa em 
cor contrastante) "apontando" pa
ra o TRIAC ••• Quanta ao resistor, 
nlio esquecer de dimensionar o 
valor em fun~o da Tensao dare
de local (2K2 para HOV ou 4K7 
para 220V) e tamMm lembrar que 
sua dissip~lio deve ser de - no 
m{nimo .. 1nw (nao servem resis
tores de 1/4 de watt, convencio
nais ... ). Observar a proj~o do 
par de· conetores ti.po "Sindal" 
nos pontos S-S ( detalhes mais 
adiante), bem como os pontas pe
rif6ricos C-C-C destinados a li
g~ao a chave "Mar-Girius" 
{tamMm com detalhes mais a 
frente ••• ). 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTER
NAS A PLACA - No pequenino 
conjunto que finaliza o TRILUX, 
fora da propria placa apenas pro
jetam-se o par de conetores de 
Safda e a chave 15103, confonne 
ilustra o diagrama, que representa 
a plaquinha ainda vista pelo seu 
lado nao cobreado ( o mesmo vista 
na fig. 3, porem agora sem OS 

componentes, para nao complicar 
a interpre~o ... ). 

- FIG. 5 - DETALHAMENTO 
MECAN:lco E ELETRICO DAS 
CONEXOES DA CHA VE 15103 
E DO PAR DE CONEfORES 
"SINDAL" - Tanta a chave 
15103 (5-A) quanta o par de 
segmentas de conetores . parafus4-
veis "Sindal" (5-B) sao ligados a 
plaquinha atrav6s de "toquinhos" 
de fio ngido e mi, previamente 
inseridos nos respectivos furos e 
soldados (pelo lado cobreado) as 

Fig.2 

Fig.3 

Fig.4 

CHAVE 
"MAR•GIRIUS" 

N• l!U03 
(VER l"IG,15-A) 

a~' i·/J 
~~jj•I 
/. 

PAR OE. CONECTORES ~ 
"SINOAL" (VER FIG.,·B) 
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respectivas "ilhas". Inicialmente, 
esses "tc>quinhos" de fio nao pre
cisam ter mais do que 1 ou 1,5 
cm. Quanta a chave, depois de in
seridos os "olhais" dos seus tres 
terminais nos fiozinhos, estes de
vem ser dobrados de modo a 
"prender" a dita chave com rente 
a placa, submetidos os pontos a 
posterior soldagem. •• Finalizando, 
cortam-se. as sobrinhas das pontas 
dos fios dobrados ••• J4 quanto ao 
par "Sindal", basta parafusar os 
do.is segmentos aos toquinh9s de 
fio (usando os parafusos "inferio
res" dos dois segmentas, e dei
xando os superiores para as co
nexoes futuras, de instal~ao do_ 
TRILUX... Se "sobras" dos fios 
mis e rlgidos sobressairem pelos 
furos centrais metalizados do par 
"Sindal", basta "ampubi-los" 
com alicate de corte... Para boa 
firmeza, o par de segmentos 
"Sindal" deve fl.car com seu 
"corpo" pl4stico rigidamente en
costado a superffcie da plaqui
nhado TRILUX. Tudo soldado e 
conferido, cortam-se as sobras de 
terminais e pontas de fios pelo la
do cobreado da placa, e reveste-se 
ta1 face com fita isolante (ou. ba-
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Fig.S 

PLACA 
(LADO DOS COMP.) 

tras palavras: a fase 6-B · ( em
bora 14 se veja a plaquinha in
corporada. .. ) deve pn:ceder a 
fase 5-A ••• 

1-IENCAIXAR OS 
TOQUINHOS OE FIO 

2-DOBRA-LOS 
3-SOLDAR 

nha-se com -spray plastificante, ou 
ainda pinta-se a m:ea com esmalte 
acrllico, sempre no sentido de 
proteger o conjunto contra oxi
d~oes e garantir bom isolamento 
el6trico, por razoes · de seguran
c;a. •• 

- FIG. 6 - ACOMODA<;AO NO 
"ESPFLHO.. E INST ALA CAO 
FINAL - 0 "jeitao" extemo do 
TRILUX, j4 adaptado ao "espe
lho''. 6 visto na fig. 6-A, enquan
to que um perfil ·da referida ane
~o 6 mostrado na fig. 6-B ... 
Com esses dois padmetros, acre
ditamos que a acomod~o final 
tenha ficado bem clam ... Os pas
sos para a realm19ao dessas fases 
finais da montagem, sao OS se
guintes: 

- A - Bem no centro do "espelho 
cego.. deve ser aberta uma 
"janela" retangular (vertical) 
medindo rigorosamente 28 x 
13 mm (se for menor a chave 
"nao passa" e se for maior a 
dita chave nao ficara fume no 
seu lugar ... ), conforme mostra 

"ESPEl.HO CEG0° 4°1 :t' 

@ 

" 
ICONOGRAf'IA 
DOS :S 

•JANELA• • EllTADOS 

28113•• 0 l'OSSiVIEIS 

@ 

® 
Ftg.6 

® PAR D£ 
/CONECTORES 

," •s1NDAL• 

cftj1 
l I___.. TOQUINHOS 

l'I · : ;:ra100 
s s 

1 - ENCAIXAR OS 
TOQUINHOS 
OE FIO 

2 - PRENOER Cl OS 
PARAFUSOS 
.INFERIOR ES 
DO PAR 
"SINOAL • 

o diagrama 6-A. Quem quiser 
dar um "channe" profissional 
ao TRJLUX, poder4 grafar a · 
iconografi.a sugeri,da para os 
tzes "estados luminosos" 
posslveis. Acreditamos nao 
precisar detalhar o que signi
ficam aquelas "bolinhas" es
cura, clara e "meio escura, 
meio clara". 

- B - A fix~ao da chave 15103 na 
_.janela" aberta no centro do 
espelho deve ser feita sitn
plesment.e por pressao: basta 
"enfiar" o corpo da chave no 
buraco previamente feito, e 
pressionar... Dois grampos 
pl4sticos serrilhados, nas late
rais menores do corpo da dita 
chave, se encarregarao de 
fid-la ri_Bidamente no local ••• 
A 1EN<;AO: por 6bvios moti
vos mecanicos, essa opem~ 
deve ser · feita ANTES de se
rem soldados OS t.enninais ua. 

chave aos .. toquinhos~• de fio 
incorpomdos h plaquinha do 
TRILUX (fig. 5-A ... ). Em ou-

- C - A flx~ do "espelho" A 
caixa da parede 6 feita de mo
do convencional, pelQs . dois 
parafusos que o acompanham, 
aplicados As duas "orelhas" 
perfuradas da dita caixa pa
drao... Aos pontos S-S, via 
par de conetores "Sindal", 
devem ser ligadas as pontas 
dos fios que originalmente es
tavam ligados aos terminais 
do interruptor substituldo. Tal 
conexao 6 feita com seguran
c;a e praticidade, atrav6s dos 
parafusos · "livres,. nos dois 
segmentos "Sindal", ou seja: 
OS mais afastados da placa do 
TRJLUX... Basta inserir as 
pontas dos fios nos buracos 
existentes nos "miolos" met4-
licos dos segmentos, e apertar 
os respectivos parafusos ••• 

- D-NAO ADIANTA t.entar "a
proveitar" um ''espelho" que 
j4 contenha, industrialmente, · 
um· buraco retangular central, 
padronizado para receber um 
intetruptor de .. tecla" con
vencional, pois as medidas 

. sao difere~ nao permitindo 
o acoplamento mecanico da 
chave "Mar-G:irius" 15103 
(ver 6-A e 6-B). Tero que ser 
feita a "janela de 28 x 13 mm 
no centro de um espelho "ce
go" ... 

-E-OBRIGATORIAMENTE, 
desligar a chave geml da 
energia C.A. do local, antes 
de desconetar os. fios que vao 
ao interruptor original e lig4-
los aos terminais do TRJLUX. 
Depois de tudo muito bem 

Fig.7 
ft OS GRAMPOS 
II DA CHAY£ HSM>:S . 

Pf!EHDEM TODO 
0 COH.IUNTO .•••• 
(~ DA SOUlAGEII Ell 5-A) 

Q~ TRILUX 

c:J 
PAR DE 

------FIOS QUE 
/ f ORIGINAi.MENTE 

ESTAVAM 
UGADOS 
AO INTERRUPTOR 
SUBSTITUiDO 

TRILUX 
LAMP.ISi 

400W-800W 

C.A • 
.,,..,,,,. 110 V 

220V 
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conferido e verificado, a dita 
chave geral ( e aquela que flea 
hi junta ao .. medidor de .ele
tricidade", na caixa de entra
da da energia C.A. do local ... ) 
pode ser re-ligada. .. 

- F - Finalizando, 6 s6 testar o fun
cionamento, notando os ties 
est4gios de luminosidade 
( .. nada", "metade" e .. tu_ 
do" ••• ) proporcionado pelas 
ties posi~ da chave do 
TRILUX, de f4cil ~ao, j4 
que sua atenu~o 6 muito 
semelhante A dos interruptores 
convencionais, de "tecla", 
que todo mundo est4 acostu
mado a usar ... 

- HG. 7 - DIAGRAMA ELETRI
CO DA INSTALA<;AO - Jal deve 
ter ficado mais do que claro, mas 
a distribui~ao das conexoes el6tri
cas 6 vista em esquema, na figura: 
o TRILUX flea, literalmente, "no 
lugar" do "velho" interruptor 
convencional removido, ou seja, 
"no caminho" entre a C.A. e a(s) 
JAmpada(s) cotitrolada(s). Lem
brar que nada impede o comando 
simultaneo de mais de uma Hlm
pada, desde que estejam elas liga
das todas em paralelo, e que a 
soma das suas "wattagens" nlio 
ultrapasse os limites j4 indicados 
de Po~ncia para o TRILUX ( em 
110 OU 220V), 

AVISOFINAL 

Devido ao processo de ate
n~o por "corte" de semi-ciclos 
de uma das polaridades da C.A. lo
cal, o TRILUX nao se presta ao 
controle de Ubnpadas de outros ti
pos, que nlio as convencionais, in
candescentes (de filamento ... ). 
Conjuntos de Ubnpadas,1fluorescen
tes nao pennitirlio o funcionamento 
correto do sistema. Na verdade, 
IAinpadas "de gaz", ou que funcio
nem basicamente por ioni~, 
nao poderao ser controladas pelo · 
TRILUX, ainda que tenham seu 
"disparo" feito por filamento ••• 

Assim, 0 USO do TRILUX flea 
restrito ao comando de lfunpada(s) 
incandescente(s) convencionais, 
lembrem-se ... 

••••• 

•t• ICEL 
TOTAL ASSISTENCIA TECNICA 
ESPECIALIZADA EM INSTRU

MENTOS DE MEDICAO EM GERAL 

A1endemos todas as 
marcas e equlpamentos 

Apresente este anunclo e receba 
um desconto especial 

• Pe(:as origlnals 
• Garantla de 6 mises 
• Tlicnicos especiallzados 
• Laborat6rlos pr6prios 

ICEL COMtRCIO DE INSTRUMENTOS 
DE MEDl~A.O L TDA. 

DEPTO COMERCIAUASSIST. mCNICA 
Rua Aun!Ua, 980 - Lapa 
05046 • Sio Paulo SP 
Fones: (011) 871-4755 Fax: (011) 65-2094 
Tix: 11-83050 ICEU BR 

#' 
INDUSTRIA E COMERCIO LTOA. 

Transformadores especiais, sob 
encomenda, mediante consulta 

ESTABILIZADORES DE VOL TA
GEM - CARREGADORES DE BA

TERIA -COMPONENTES, 
ELETRONICOS 

RUA GENERAL OSORIO N2 81 
CEP 01213-000-SAO PAULO 
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RADIO E TELEVJSAO 
APRENDA EM MUITO POUCO .TEMPO 

UMA DAS PROFISSOES QUE 
PODERA DAR A voe~ UMA RAPIDA 

EMANCIPAtAO ECONOMICA. 

CURSO ALADIM 
• RADIO • TV PRETO E BRANCO 

• TV A CORES • TECNICAS DE ELE· 
TRONICA DIGITAL• ELETRONICA 

INDUSTRIAL • TECNICO EM MANU
. TEN<;AO DE ELETROOOMESTICOS 

OFERECEMOS A NOSSOS ALUNOS: 

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

2) Orientac&o t6cnica, ensino objeiivo, 
cursos rapidos e acesslveis; 

3) Certificado de conclusao que, por ser 
expedido pelo Curso Aladim, e nao s6 
motivo de orgulho para voct,, como 
tamMm a maior prova de seu esfor~o. 
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 6 obrigat6rio mas ii ga
rantido ao aluno em qualquer tempo. 

MANTEMOS CURSOS POR FAEQLENCIA 

-,,-a,r,c:> .A 
&Ea, F.AV'C>H• 

Seja qual for a sua idade, 
seja qual for o seu n(vel 
cultural, o Curso Aladim 
farci de Vooo um 16cnioo! 

Remeta este cupom para: CURSO ALADIM 
A. Flo~ncio de Abreu, 145 • CEP 01029-000 

S.Paulo-SP, solicitando informa1,:0es soble o(s) 
curso(s) abaixo indicado(s): 

nRa:110 
0TVeOOf'89 
0Eletr6iice lnOJstriel 

0 TV pruto e branco 
0 Tecnlces de Eletrooica Oigitel 
[J T ecoico em Manuten<;:ao de Elefrodrlf1Vllltlooa 

~ 
LU 
a.. 
C 

Nome ................................................................................... . 
Eno:terer.o .............................................................................. .. 
Cid9<18 ......................................................... CEP .......... _ ... .. 
Estedo ....•.•.•..• _ ............................................ - ...................... . 
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0 FOTO-REL@ ELETRONICO 

Em instal~ de il~o 
de meas extemas "estrat6gicas". 
jardins, P't,ios, estacionamentos, 
meas de seguran~ e/ou que exijam 
monitoramente visual~, constante, 
durante a noite, 6 praticamente 
obrigatdria a inclusoo· de l&npadas 
controladas automaticamente, que 
acendem (sem a interf~ncia hu
mana. •• ) ao anoitecer, apagando pe
la manhi, a'§sim que clarear o dia ... 
Para tanto, os eletricistas e instala
dores profissionais costumam usar 
dispositivos comerciais que eles 
conhecem como "c6lula foto-elari
ca" (na. verdade, a tal "c6lula" 6 
apenas parte do dispositivo) ou 
"rel8 foto-el6trico" ... 

Deve-se reconhecer que os 

UM MODULO ESPECIALMENTE PROJETADO E "LEIAUTADO" PARA 
APLICACOES PROFISSIONAIS (INSTALADORES, ELETRICISTAS, 
ETC.). NUMA PLACA DE FORMATO "CONFORTAVEL" (MESMO PARA 
ADAPTACAO EM LUMINARIAS JA EXISTENTES) E ELEGANTE, 0 
CIRCUITO INCORPORA O SENSOREAMENTO E O CHAVEAMENTO 
DE POT!NCIA NECESSA.RIOS AO ACENDIMENTO AUTOMATICO DE 
LUZES EXTERNAS (PATIOS, JARDINS, ESTACIONAMENTOS, QUIN
TAIS ETC.) AO ESCURECER, PODENDO MANEJAR ATE 1.000W DE 
LAMPADAS INCANDESCENTES, SOB 220V (TENSAO/PADRAO PARA 
AS INSTALACOES DE ILUMINACAO MAIS "PESADAS" ... )I O ARRAN· 
JO MECANICO DA "IAPAX" FOi DESENHADO DE MODO A INCOR
PORAR ATE O PR6PRIO SOQUETE (TIPO "SERVICO PESADO") PA
RA,A LAMPADA CONTROLADA, DE MODO QUE TUDO RESULTE 
COMPACTO, ELEGANTE, PRATICO E SUPER-PROFISSIONALI ~MA 
MONTAGEM "LUCRATIVA" PARA PROFISSIONAIS DE INSTALACAOI 

51 

dispositivos comerciais, do g!nero, 
siio bastante praticos, robustos e 
efetivos, al6m de apresentar insta
l~o descomplicada (quanto menos 

trabalho o eletri.cista tiver e quanto 
menos fi~iio deva ser .. puxada", 
melhor para todos ... ). Agora, tem 
um "seniio": o custol Infelizmente, 
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nesse Pals de paradoxos em que vi
vemos, o valcr das coisas se "ama
lucou" de tal forma, perdeu total
mente as refer6ncias e 16gicas, de 
modo que todo momento nos sur
preendemos com o ~o pedido 
pelos proclutos que pretendemos 
adquirir, uma vez que estamos ab
solutamente conscientes de que "a
quilo nlo vale tanto" ... Pegamos, 
simplesmente porque "nio hA sal-
da'' ••• 

Sempre olhando para es~ an.; 
gulo, APE com certa frequ8ncia 
mostra projetos dirlgidos exatamen
te ao profissional, eletricista/insta
lador (e que "comunga" tatnb6m as 
manias por Elet:I"Onica. .. ), visando 
apresentar-lhe . alternativas de nM> 
nor custo e desempenho equivalen
te, para muitos dos dispositivos e 
implementos que ele, no seu dia
a-dia profissional, aplica em seus 
servi~ ... 

A "IAPAX" (ILUMINA<;AO 
AUTOMATICA PIA.REAS EX
TERNAS) 6 um exemplo tCpico 
desse tipo de abordagem , aqui em 
APE ... projetado e desenhado para 
manter nutxima simplicidade na ins
tal~o (sem perda no desempe-, 
nho ... ), o m6dulo tatnb6m teve co
mo para.metros uma busca de "e-
legAncia" no seu aspecto final, 
condicionando a est6tica tanto 
quanto os aspectos puramente t6c
nicos... lsso motivou a elaborru;ao 
de uma placa de Circuito Impresso 
espec{fica com fonnato diferente . 
dos convencionais quadrilngulos ... 
Entretanto, respeitando as naturais 
dificuldades de ferramental que o 
Leitor/Hobbystas normalmente tem, 
procuramos hannonizar a sofisti
c~ do design com as possibili
dades construcionais da turma. •• 
Acreditamos ter conseguigp ! 

Sensibilidade e P~ncia ( ca
racterfsticas imprescindlveis em 
projetos desse g!nero ... ) a IAP AX 
tem de sobra..: Beleza e praticidade 
tatnb6m. •• Facilidade na instal~ 
e custo final moderado estao in
clu!dos ... O que mais se pode dese
jar ••• ? 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - A con
jug~o de ds componentes ele-
trOnicos super vers4teis, um LOR, 

Fig.I 

220 ..f"\.r 
VCA 

12v 
lw 

6K8-5w 

lN4004 

um TUJ e um 1RIAC, cada um 
exercendc, o nutximo das suas po
tencialidades e "habilidades", re
sultou num circuito super-enxuto, 
com pouqu!ssimas ~as ( o que 
sempre· traduz um custo mais mo
derado ... ). 0 m6dulo foi calcula
do exclusivamente para trabalhar 
sob 220 VCA, Tensao normal
mente utilizada nas redes de ilu
mina~ao upesada", por uma s6rie 
de motivos... Observando com 
ate~ao o esquema, o Lei
tor/Hobbysta notara, inicialmente, 
que o TRIAC (um TIC226O, de 
boas caracterfsticas de Pot8ncia) 
est:4 inserido entre a rede C.A. e a 
lAmpada controlada, na sua exata 
e costumeira fun~o de "interrup,
tor controlado'' ... 0 gatilhamento 
do TRJA..C (via seu terminal de 
gate) 6 feito pelos pulsos de alta 
energia puxados da base 1 do 
TUJ 2N2646 ( e que se desenvol
vem sobre o resistor de carga de 
lOOR). 0 ·dito TUJ (quando ... ) 
oscila em Frequ8ncia relativamen
te alta, determinada basicamente 
pelo capacitor . de 1 On ( entre o 
emissor do 2N2646 e a linha de 
"terra") e resistor de 6K8 ( em 86-
rie com o diodo de isol~o/pro
t~Ao 1N4148). A oscil~io do 
TUJ, por sua vez, apenas pode 
ocorrer quando a jun~ao entre o 
LOR e o trim-pot de 47K ( de cujo 
ajuste depende diretamente a sen
sibilidade da IAP AX ••• ) assume 
su:ficiente nfvel "positivo" de 
Tensao... Tai condi~io surge 
quando a obscuridade recai sobre 
o foto-resistor, fazendo com que 
seu valor 0hmico "suba" sufi
cientemente para que o divisor de 

.LAMP. 
MAX..ll<w 

TIC226D 
2 

IOOn 
400v 

Tensao que o dito cujo exerce em 
conjunto com o dito trim-pot mos
tre nfvel relativamente "alto" de 
''voltagem" na citada jun4yio ••• A 
baixa Tensao necessmia ao fun
cionamento do conjunto formado 
pelo LDR/TUJ e componentes 
anexos, 6 gerada a partir de uma 
fonte super-simples, que inicial
mente "derruba" o nfvel de Cor
rente da rede C.A. atrav6s do re
sistor de 6K8 x SW, em seguida a 

· retifica atrav6s do diodo 1N4004, 
posteriormente estabiliza eD1 12 
VCC e "alisa" com o trabalho do 
zener e do capacitor eletroiltico 
.de 470u ••• Como complementos A 
.boa estabilidade do circuito, to-
mos ainda um resistor de 1 OOR 
"carregando" a base 2 do TUJ e 
um cortjunto/~rie formado pelo 
resistor de lOOR e capacitor de 
100n x 400V, filtrando e ate-
nuando transientes que se desen
volvem entre os terminais 1 e 2 
do TRIAC devido ao rftmo su
per-rapido de sua comu~ ... 
Notar ainda que a presen~a do 
trim-pot (com seu valor de 47K) 
permite um amplo ajuste de "pon
to" de funcionamento, mesmo 
admitindo largas vari~ de va
lor nominal no LOR, com o que 
praticamente qualquer foto-resis
tor podera ser aplicado no circuito 
( em raros e .. radicais" casos, pro
blemas de sensibilidade "faltan
te" ou ."excessiva" poderio ser 
facilmente resolvidos pela modifi
~Ao do valor do citado 1rim-pot, 
normalmente ~entro da faixa no
minal de lOK at6 lOOK. .. ). Tudq, 
enfim, muito "enxuto" e confm
vel, como deve ser, ali4s, um m6-
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dulo de ap~ profissional! 

••••• 
- FIG. 2 - LAY OUT DO CIR

CUITO IMPRESSO ESPEcfFI
CO - Num formato {como j4 foi 
mencionado) "fora do padriio",j4 
que as placas costumeiramente as
sumem desenho quadrado ou re
tangular, a placa especffica da 
IAPAX 6 vista pelo seu lado co
breado, destacando-se em negro 
as trilhas e ilhas que "sobram" 
depois da corrosiio. Devido las 
proprias caracterfsticas finais de 
utiliza~, e tamb6m las dimensoes 
um tanto "folgadas" dos contai
ners apropriados, 0 padrlio ficou 
hem "descongestionado", toman
do muito f'-cil a sua reprodus;ao e 
conf~iio, seja usando decalques, 
seja com tinta e caneta especial ... 
Alguns pontos, porem, slio muito 
importantes para a perfeita aco
mo~lio de ~as perif6ricas, e 
correto "casamento" meca.nico fi
nal do conjunto: a posi~o de to
das as ilhas e furos tem que ser 
respeitada rigorosamente. Os ties 
furos em linha (um no centro da 
roseta octagonal · e outros dois em 
v6rtices do pol(gono) devem apre
sentar um di!metro intemo ( de fu
ra~o, portanto) de 4mm, de modo 
a facilitar a passagem de parafu
sos nao muito estreitos... As fu
~s das ilhas mais "taludas", 
situadas nos extremos das trilhas 
largas (sao percursos de alta Cor
rente e alta Potencia, por isso 
precisam .ser largas ... ) deve si
tuar-se entre 1,5 mm e 2,0 mm (as 
demais ilhas poderlio receber fu
~ao em calibre "padrlio", entre 
0,8 mm e 1,0 mm). No mais, 6 s6 
conferir muito hem o Ulpresso, ao 
final da conf~ (ainda antes de 
inserir e soldar as ~as, sempre 
lembrando que cuidados de iso
lamento e verificac;lio de contatos 
espwios toma-se ainda mais im
portante em montagens que en
volvam Potencias, Tensoes e Cor
rentes elevadas ( como 6 o caso da 
IAPAX ... ). 

- FIG. 3 - 0 TRANSfSTOR UNI
JUN(;AO - Como ttata-se de 
componente usado nao muito fre. 
quentemente nas montagens de 

• 1 - TRIAC 11C226D 
• 1 - Transistor Unijun~ (TUJ) 

2N2646 
• 1 - LDR (Poto-Resistor, OU 

Resistor Dependente da 
Luz) 

• 1 - Diodo zener para 12V x 
lW 

• 1 - Diodo 1N4004 
• 1 - Diodo 1N4148 
• 3 - Resistores lOOR x l/4W 
• 1 - Resistor 6K8 x l/4W 
• 1 - Resistor 6K8 x 5W 
• 1 - Trim-pot (vertical) 47K -

VERIBXTO 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 10n 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 100n 

x400V 
• 1 - Capacitor (eletrol(tico) 

470u X 16V 
• 2 - Bomes ou contatos/termi

nais parafus4veis, com 
"espadinha" para soldagem 
direta a circuito impresso 
(VER TEXTO). 

• 1 · - Placa de Circuito Impresso 
especffica para a monta
gem, octagonal regular 
(maior largura, OU di.Ametro 
do cftculo extemo = 10,3 
cm., ou baseada num qua
drado com 9,5 cm. de lado 
- VER TEXTO) 

• - Fio e solda para as ligac;oes 

• 1 - Soquete (c/rosca/padrlio 
p/JAmpada) de cermnica, 
dotado de furo central para 
parafuso de fixa~o, e con-

APE, mosttamos com detalhes ·O 

TUJ 2N2646 (cotpinho metMico), 
em aparencia, s(mbo1o e dispo
si~o de pinos (vista por baixo). 
Notem que o referencial para no
minar os pinos 6 a pequena "ore
lha" metMica existente junto ~ 
base do "corpo" da ~a. No 
"chapeado" da montageqi ( a ser 
estudado. mais · adiante ••• ) o TUJ 
aparecen1 estilizado, com anfase 
para a posi~ao da dita "orelha", 
de modo que o Leitor/Hobbysta 
niio se confunda no momento da 
inse~ e soldagem . do compo
nente ••• 

tatos/terminais laterais, a 
18()9. - VER IBXTO). 

• - Parafusos e porcas p~ fi
xac;oes e contatos diversos 

• 1 - Caixa/l~a para a 
acomoda~lio do conjunto, 
de prefer8ncia j4 dotada de 
"pesc~" e flange para 
fixa~lio. Dfflmetro Msico 
da caixa (redonda ou cilln
drica) em tomo de 12cm. 
Material: metal c/pintura 
protetora em epoxy, ou 
pl'8tico resistente. 

• 1 - Camplnula ou tampa supe
rior (VER ILUS
TRA<;;OES) em acr:Oico ou 
vidro translucido. DiAmetro 
compatlvel com o da caixa 
(se j4 nlio fizer parte de
Ia ••• ). 

• - Vedante de silicone (para 
garantir perfeita impermea
biliza~o de frestas e 
jun~oes - VER TEXTO) 

• - Cabagem (fiac;ao) C.A. no 
conveniente calibre (em 
fun~o da .. wattagem" 
e/ou Corrente a ser mane
jada pelo circuito e enca
minhada ~ l&npada contro
lada, no comprimento re
querido pela locali~ao e 
instala~ao ... ). 

• 1 - I.Ampada, incandescente 
( ou de disparo por filamen
to ), de a~ lKW, para 
220V. 

- FIG. 4 - 0 LDR - Embora seja 
um componente j4 hem conheci
do da mm.ona dos Leito
res/Hobbystas, o IDR tamb6m 
"merece" algumas expli~ 
"visuais" adicionais... A figura 
traz, entao, sua aparencia pa
driio, a es~ao utilizada pe
los desenhistas de APE no 
.. chapeado" da IAP AX e, fi
nalmente, o respectivo slmbolo 
esquem'-tico (ver diagrama da 
fig. 1). Notem que · tanto o for
mato exato, quanto as proprias 
dimensoes do LOR, poderao va-

'i 
I 
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Fig.5 

APARENCIA 

~ 
~I 

TUJ 
2N21546 

_ORELHA'11{;)E PINAGEM VISUI 
· o POR6AIXO 

82 ° 0 81 

LOR 

~ 
APARENCIA 

Fig.4 

ESTIUZAl;AO 
lli'.J "Cl-iAPEAOO" 

olf"IG.51 

' ~BOLO 

riar consideravelmente, sem que 
isso signifique inadeq~o para 
uso no IAPAX... Apenas ·uma 
recomendagao: por raz6es pura
mente "mecinicas" (nao .. atra_ 
palhar'' o posicionamento do pa
rafuso central de fix~ao do so
quete - explic~s mais adian
te ... ) o dito LDR nao devera ter 
um difunetro maior do que 1,5 
cm. ( a grande maioria dos com
ponentes padronizados tern di-. 
mens6es dentro de tal limite, 
sem problemas ••• ). 

- FIG. 5 - .. CHAPEADO" DA 
MONT AGEM - · 0 Circuito Im
presso, no seu fonnato de ocbigo
no regular, 6 visto agora pelo lado 
nao cobreado, todas as ~ de
vidamente posicionadas, identifi
cadas pelos seus c6digos, valores, 
polaridades, etc. V mos dos com
ponentes sao polarizados, ou seja: 
devem obrigatoriamente ser colo
cados e ligados numa dnica e cer
ta posi~Ao, j4 que qualquer in
versao podera arruinar o compo
nente e - seguramente -. impedir4 
o funcionamento do pr6prio cir
cuito... Referimo-nos, especial
mente, aos seguintes componen.. 
tes: 

- TRIAC, cujo lado metalizado de
ve ficar voltado para a pos~ao 
ocupada pelo resistor de I OOR. 

- TUJ, cuja ''orelhinha" mebilica 
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devent ser posicionada rigorosa
mente confonne mostra a figura~ 

- DIODOS (comuns e zener), cujas 
extremidades de catodo sao mar
cadas por um anel ou faixa em cor 

• contrastante, devendo suas po
si~s relativas serem rigorosa
mente respeitadas. 

-, CAPACITOR ELETROUTICO, 
cuja polaridade de tenninais (" +" 
e "-") tamb6m deve ser respeita
da, quanto ao posicionamento/in
ser~o nos furos/ilhas. A dita po
laridade est.4, normalmente, indi
cada no pn:Sprio "corpo" do com
ponente, al6m de existir uma co
difi~o fruill de inte:rpretar: a 
"perna" positiva (" + ") 6 a mais 
longa... · 

Quanto aos demais componentes, 
6 s6 nao errar a rel~ao entre seus 
valores/posi~... Na verdade, 
basta seguir atentamente o "cha
peado", ponto a ponto, para que 
tudo ocorra dentro dos "confor
mes". 0 LOR (logo acima da fu
rn~ cen~, na figura ... ) devem 
ser colocado e soldado de modo 
que sua "cabeQa" ou superf{cie 
sensora, fique elevada com re
l~ao aos demais componentes ... 
Isso pode ser obtido facilmente, 
simplesmente mantendo-o com 
"pernas" longas, sobre a placa 
( enquanto que os demais compo
nentes devem ser todos posicio
nados rentes A superffcie do feno
lite ... ). Os pontos "L-L" e "R-R" 
destlnam-se, respectivamente, As 
cone.xoes ao soquete da lfunpada a 
ser controlada ( detalhes mais 
adiante) e A rede C.A. (idem), 
confonne veremos nas proximas 
figuras ... 

- HG. 6 - DEfALHES J)AS CO
NEXOES E DISPOSI(;OES GE-

CONTATOS filTRICOS 
P/OSOQUETE 
DALAMPADA 
{LIGADOS PELO 
LADO COBREADO) 

RAIS - Com a placa ainda vista 
pela face nao cobreada, temos 
agora importantes detalhamentos: · 
as conexoes da rede C.A. sao fei
tas aos pontos "R-R", atmv6s de 
tenninais parafusl'iveis, cujas 
"pemas", em "espadinha", cle
vem ter sido previamente soldadas 
As ilhas respectivas. Observem a 
utiliza~o de cada um dos "gmn
des" furos da placa, detalhada ca
so a caso... 0 soquete que rece
bem a lfunpada controlada, 6 
montado pelo olitro lado (cobrea
do) dt placa, e tem as explic~oes · 
no pr6ximo diagrama. .. 

- FIG. 7 - F1XA<;AO E LIGA<;AO 
DO SOQUETE PIA LAMPADA 
- Conforme jl'i relacionado no item 
OPCIONAIS/DIVERSOS da 
LISTA DE PE<;AS, o soquete 
deverl'i ser .do tipo cenimico, para 
servi~o pesado, rosca interna em· 
diAmetro padrao, e' dotado de ter
minais opostos, na sua · base. Os 
parafusos eventualmente existen
tes nos olhais rosqueados dos 
terminais, dependeµdo dos seus 
calibres, poderao ser usados para 
li~ao el6trica, soldada, desde 
que possam penetmr nos furos 

LADO COBREADO 
DAPLACA . 

OCTAGONAL 

Fig.6 

previamente re_alizados nas ilhas 
respectivas... Caso isso nao seja 
pos${vel, as liminas met.4licas dos 
tenninais (geralmente em cobre 
ou 1atao) podem ser soldadas dire
tamente As gmndes ilhas "L-L" 
(rever fig. 2), ou ainda eletrica
mente ligadas a elas com o aux1lio 
de um pe~ curto c!e fio de co
bre mt e ngido, soldado tanto aos 
terminais quanto As ditas ilhas ... 
A fix~o mecfulica do soquete 
deve ser feita .atrav6s de parafuso 
e porca (no calibre apropriado), 
passando pelo furo central da ba
se do dito soquete, e pelo furo 
central da pn:Spria placa, sobres-

. saindo, pelo lado dos componen
tes (no Impresso) a ponta do dito 
parafuso, com a respectiva porea 
( em posi¥ao logo inferior h do 
LOR, no diagmma da fig. 5). E 
impo.ctantc, por razoes de iso
•~o, que o lado inferior da base 
do soquete tenha sua face total
mente e.m cerfunica, sem ex
credncias met.4licas que possam 
fazer "curto .. com as pistas co
breadas do Impresso ... 

- FIG. 8 - PERF1L DA PLA
CA/SOQUETE/LDR - Uma vista 

~® 
' I 
I Fig.7 

SOQUETE 
CERAMICO Ftg.8 



56 
MONTAGEM 237 • ILUMINA~AO 1'UTOMATICA P/AREAS EXTERNAS 

em "perfil" do conjunto (as pe
quenas ~as e componentes so
bre a placa nao silo mostradas, pa
ra nao "atrapalhar" a int.erpre
~ ... ) detalha com clareza a 
disposi~o final assumida pela 
placa, com o_ soquet.e cerlunico 
sobressaindo no centro da face 
cobreada, e o LDR com a "cabe
c;a alta", pelo lado nao cobreado. 
Os principais parafusos de fi.
xac;Ao e contatos, tamb6m sao vis-
tos no detalhe ••• 

- HG. 9 - SUGESTAO PARA 0 
ACABAMENTO DA IAPAX, -
Muitoi• provavehnent.e -o Lei
tor/Hobbysta criativo e habilidoso 
encontrara, em casas de mat.eriais 
el6tricos, uma luminma com for
mas e dimensoes convenientes A 
adaptac;ao sugerida... A Caixa 
me~a ( de preferencia redonda -
uma secc;ao de cilindro) cont.era a 
roseta do Circuito Impresso, faci
litando a "salda" do soquet.e pela 
sua parte inferior, e cont.endo uma 
cdpula ou dmpanula em material 
transldcido no seu topo, de modo 
que o WR possa "ver" a lumino
sidade do c6u atrav6s do dito ma
terial. Por razoes praticas de ins
talac;oo, o conjunto dever4 _ ainda 
ser dotado de "pescoc;o" (suporte 

· lateral A caixa) e flange... 0 dito 
"pescoc;o", &o, servira tamb6m 
como passagem para a fi.ac;oo de 
conexao C.A. ( que deve ser feita 
dentro de uma caixa apropriada
ment.e embuti.da na parede de fi
xac;oo, bem sob a flange que "se
gura" todo o conjunto ). Esses de
talhes mecanicos seriio, com cer
t.eza, bastant.e facilitados se o Lei
tor/Hobbysta souber - como j4 
diss6mos - improvisar a partir de 
um conjunto/lumi.nwi$'tj4 exist.en
t.e, pronto, no varejo de materiais. 
el6tricos ••• Um ponto 6 muito im
portante: perfeita vedac;ao na 
junc;ao da campAnula transh1cida 
com a caixa met4lica. •• 0 conjun
to destina-se a 6biva utili2:ac;oo e 
instalac;oo extema, ao ar livre, e a 
pro~ contra penetrac;oo de 
4gua de chuva 6 absolutament.e 
essencial! 

- HG. 10-A - DETALHES DA 
"BOCA" DO SOQUETE - Na 
parte inferior do conjunto ( onde 

LOR 
/ 

CAMPAN~LAIVIORO OU ACR(LICOI 
TRIINSLUCIOA, FAVORECENOO 

-,_ 0 SENSOREAMENTO OTICO 
, ,, _;,, 00 LOR. 

VEDACAO / 1 ,\ \ 

MUrTO BEM 
1 

FE!m. CONTRA 
PENETRAi;:AO 

OE AGUA 
DA CHINA. .. 

LAMPADACATE1Kwl 

Fig.9 

se coloca a l&npada. •• ), o soquet.e 
deve sobressair com sua "boca" 
no centro da tampalbase da caixa 
met«lica. Uma boa ve~o (com 
pasta de silicone) deve ser 
tamb6m feita na "fresta" inevit4-
vel entre o corpo do soquet.e e a 
borda interior do furo de passa,.. 
gem... Embora a penetrac;oo · de 
4gua de chuva seja bem improv4-
vel "de baixo para cima", todo 
c_uidado 6 pouco, quando se trata 
de pro~o e isolac;oo em equi
pamentos de uso extemo (ao ar 
livre~ •• ). Contribuir4 muito para 
taI pro~o contra as int.emp6ries, 
um rebordo de 1 ou 2 cm. ao Ion
go da _ periferia do cfrculo/base, 
confonne sugere o desenho ... 

-HG. 10-B - ALTERNATIVA 
PARA CAIXA/ACABAMENTO · 
- Uma sugestao mais barata G4 
que poden1 ser totalment.e realiza
da pelo proprio Leitor/Hobbysta), 
embora esteticament.e menos so
fi.sti.cada que a mostrada na fig. 9, 

SUJ>ORT!::, 
::oNTENOO 
OS FIOS 
A REDE 

FLANGE OE 
FIXAt;AO 
lPAREDE-

6 baseada nu.ma caixa feita a par
tir de uma lata cil(ndrica (nas 
convenientes dimensoes), cuja 
superf{cie extema devera ser cui
dadosament.e pintada com ti.nta 
prot.etora l base de epoxy ( ou 
com ti.nta a 6leo, sobre uma base 
de zarcoo ••• ). Como "tampa" su
perior ao conjunto, devera ser 
usado um c<rculo "perme4vel" A 
luz (vidro ou acr.ffico transhicido), 
com seu encaixe perfeitamente 
vedado com pasta de silicone (pe
las razoes j4 explicadas ... ). Deve 
ser mantida a id6ia do rebordo de 
protec;io na part.e inferior, bem 
como a -necess«ria v~o com 
silicone_ em torno do soquete na 
base ... Com uma ti.ra met4lica for
te convenient.e dobrada, perfurada 

· e parafusada, ser4 fkil improvisar 
um conjunto eficiente de "pesco
c;o" /flange de fixac;oo ••• Not.em, 
porem, que nesse caso a fi.ac;oo A 
C.A. ficara exposta, o que, con
tudo, nao constituira problems.. •• 

••••• 

PERFEITA 
VEOAt;AO......_ 

J 
•eoCA" DO 

SOQUETE 

'-REBORDO OE 
PROT'Et;AO 
CONTRA CHt.lvA 

LATA 
CILINORICA 

Fig.10 
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INSTALA'c;Ao E AJUSTE 

A instal~ao 6 6bvia e sim
ples: dos pontos "R-R" (via cone
tores parafusados j4 sugeridos e 
mostrados). dois cabos isolados de 
bom calibre sao levados cliretamen
te h rede C~A. local (220V). Uma1 

limpada apropriada para uso · exter
no, dentro dos· limites de Pot.encia 
da IAP AX (1 KW) deve ser "ros
queada" no soquete da gase, e ••• · 
pronto! 0 ajuste de sensibilidade 
deve - por razoes de conforto e pra
ticidade - ser feito antes da insta
l~ao definitiva do conjunto no seu 
local de funcionamento ... .Espera-se 
o anoitecer e, com a IAP AX ao ar 
livre, regula-se o trim-pot de· modo 
que a Ubnpada acenda, parando o 
ajuste nesse exato · ponto... Se, ao 
ligar o conjunto, independente da 
luminosidade natural momentanea, 
a lAmpada acender, primeiramente 
o. trim-pot devera ser girado ~ .o 
extremo que garanta o "apagamen
to" da dita lfunpada ... Em seguida, 
lentamente, gira-se o trim-pot em 
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sentido oposto, · parando o ajuste 
exatamente no ponto em que a lim
pada acende... Quem quiser ser 
"rigoroso" podera dar um pequeno 
retoque extra no ajuste do trim-pot 
de modo a "compensar" a au~ncia 
momenumea da cAmpanula transhf
cida (j4 que esta ter4 que ser n;mo
vida, OU "nao colocada", durante 0 

ajuste ••• ). 
Conforme dissemos no mlcio, 

praticamente qualquer LDR servira 
no circuito da IAPAX, sem pro
blemas... No entanto, se surgirem 
dificuldades na obten~ao do ponto 
correto de ajuste/sensibilidade, tal
vez seja conveniente substituir o 
trim-pot por um outro, cujo valor 
nominal situe-se em tomo do dobro 
da Resistencia mostrada pelo tal 
LDR, na exata condi~ao de tran
si~ao luz/escuridao que se pretenda 
para "gatilhar" o acendimento au
tom4tico da lfunpada! Em qualquer 
caso, contudo (por mais radical que 
seja a situ~o "fora de padrio" do 
LDR utilizado ••• ), o valor desse 
trim-pot substituto devera recair en
tre lOK e lOOK ... 
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HA VERA" ALGUEM" EM CASA, 
MESMO QUANDO NINGUEM 

ESTIVER LA .. .! 

Uma das "tecnicas" mais 
simples e eficientes que os ladroes 
usam, atualmente, para corumnar 
se uma residencia est.i vazia ( ou 
melhor, se os moradores estiio au
sentes ••• ) val~se de um mero tele
fonema A casa "visada" ( 6 f.icil ob
ter-se o m1mero do fone, numa con
sulta A "Lista de Enderec;os., ou A 
pr6pria Central Telefonica local ••• )! 

Simplesmente, se "ningu6m 
atender", depois de um bom m1me
ro de "toques de chamada", con
finna-se que os moradores "nao 
estiio" (coisa que o llll'lpio j.i "des
confiava"; a partir de uma obser
vai;ao ou "campana" anterior .•• )! 

0 resultado dessa f.icil verifi
c~ao 6 6bvio: arrombamento, pe
ne~ao e ••• roubo! E tudo feito 
com extrema "se~a" para o 
ladrao, grac;as ao simples truque 
aqui descrito •.. 

0 uso - por exemplo - de uma 
secredria eletnklica para o atendi
meritc) de chamadas recebidas na 
ausencia dos moradores, toma (ao 
L;ontrario do que podem pensar a1: 
guns ... ) ainda mais f.iciJ e segurn o 

UM CIRCUITINHO "SAFADO", QUE "FINGE SER VOCE" ... ! ISSO 
MESMO: LIGADO A·LINHA TELEFONICA DA SUA CASA "ELE ATEN
DE" A QUALQUER CHAMADO FEITO (AP6S ALGUNS TOQUES DA 
CAMPAINHA ... ) DE MODO QUE A PESSOA QUE ESTA UGANDO, LA 
NA OUTRA "PONTA" DA LINHA, ACREDITA QUE ALGUEM LEVAN• 
TOU O FONE DO GANCHO (E FICOU "'NA MOITA", SEM DIZER NA
DA ... )! QUAL A UTILJDADE DE UM APARELHINHO QUE SIMPLES
MENTE "ATENDE" AO TELEFONE, MAS NADA "DIZ" ... ? VEJA AS 
EXPLICACCES E RAZQES LOGO. A(, NO COMECO DO PRESENTE 
ARTIGO, E VERIFIQUE SE NAO VALE A PENA TER UM SATEL (SIMU
LADOR DE ATENDIMENTO TELEF0NICO} INSTALADO NA SUA CA
SA ... E SIMPLES, PEQUENO, BARATO E NAO PRECISA DE PILHAS 
OU DE FONTE LIGADA A C.A., JA QUE SUA ALIMENTACAO E HA
BILMENTE "ROUBADA" DA PR6PRIA LINHA TELEFONICA Al QUAL 
ESTIVER ACOPLADO ... A MONTAGEM EA INSTALA<;Ao SAO VER
DADEIRAS. BRINCADEIRAS DE CRIANCA, DE TAO SIMPLES (UMA 
CHAVINHA INCORPORADA, PERMITE HABILITAR OU NAO A SIMU
LACAO DE ATENDIMENTO ... )! NAO INTERFERE COMO FUNCIONA
MENTO NORMAL DO APARELHO E DA LINHA TELEFONICA SOB 
USO, SEJA NA REALIZACAO, SEJA NO ATENDIMENTO DE CHAMA
DASI 

"trabalho" dos "lal.ius" .•• E f.icil 
intuir que, ap6s duas ou tres cha
madas atendidas pela dita secrebhia 
eletr6nica, nao ficam ddvidas sobre 
a ausencia dos moradores, para 
tranquilidade do iadrao! 

Existe, porem, uma safda para 
esse problema, um .. truque" 
tamMm simples (e por isso mesmo 
bastame efetivo ••. ), que gerou a 

id6ia circuital ora proposta (SIMU
LADOR DE ATENDIMENTO 
TELEFONICO). E comum que 
pessoas que ( obviamente). estejam 
em casa, mas nao desejem receber · 
ou atender telefonemas, simples
mente levantem o fone do gancho 
aos primeiros toques de uma c.ha
mada, repondo-o em seguida, com 
o que a lig~ao 6 "atendida e cor- J 
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tada", instantaneamente... Nor
malmente isso vale como "di.ca" 
para quem esut chamando, signi:fi
cando que "quem esut na casa nao 
esut a fun de atender o telefone, 
nem de fl.car escutando a campai-
nha. •• ". 

Pois bem. .. 0 SATEL faz, au
tomaticamente, exatamente isso: 
depois de dois qu tr& .. toques" da 
campainha, "levanta o fone e o 
repoe no gancho" ! Essa a~ao 6 fei
ta por m6todos puramente eletr6ni
cos ( o fone nao 6, :fisicamente, le
vantado e reposto, µias o resultado 
pratico 6 rigorosamente o mes-
mo. .. ), insinuando, . a quem esut 
chamando, que o telefonema foi .. a
tendido e cortado", por vontade de 
"algu6m" dentro da casa! 

Alimentado pela pr6pria linha 
telef6nica, o SA TEL ( cujo dnico 
controle 6 uma chavinha "liga-des
liga", usada para habilitar ou nao a 
sua a~o dissimuladora ... ) pode, 
entiio,•:ser colocado "em plantiio" 
toda vez que os moradores se au
sentarem, garantindo uma boa dose 
de seguran~a contra a mencionada 
"pesquisa" que os larapios costu
mam fazer! No ma.is, o dispositivo 
nao interfere com o funcionamento 
normal da linha e, mesmo que seja 
esquecido ligado, estando os mora
dores · na casa, desde que o telefo
nema seja atendido logo aos pri
meiros "toques" da campainha de 
chamada, tudo se passara normal
mente ! 

Considerem, ainda, o seguin
te: se a chamada for "v4.lida", feita 
por amigo ou conhecido, ou sob 
qualquer intenc;;ao "honesta", quem 
estiver tentando a ligac;;ao imagi
nara. uma de duas si~oes: (A) o 
telefone esut com.defeito, ou (B) o 
morador "nao quer" 1jCCeber a 
chamada! J4, para o "ladrlio pes
quisador", o mero "atendimento e 
corte imediato" da ligru;ao, ap6s 
alguns "toques", indicara a presen
~ de pessoas na C1188, com o que 
certamente abortara seu piano de 
invasao e roubo ... ! E isso 6 tudo o 
que queremos ! 

••••• 
- F1G. 1 - 0 CIRCUITO - Nem a 

id6ia em sf, nem a pr6pria estrutu
ra circuital sao completamente 

( 2JJ2 
2.50v 

LINHA 6V0 + 
TELEF. lw IOOOJJ 

16v 

IK 

in6ditas... Entretanto, nosso La
borat6rio "espremeu" custos, 
otimizou fun~oes e reduziu sensi
velmente a quantidade de compo
nentes e o pr6prio nfvel de ener
gia requerido pelo circuito (uma 
vez que ele deve trabalhar "pu
xando fo~a" da linha telef6nica, 
e se certos parfunetros forem ul
trapassados, nao s6 causariio pro
blemas a di.ta linha, como tamb6m 
poderao acarretar "broncas" da 
Cia. Telef6nica ao usu4rio ••• ). Pa
ra tanto, centramos todas as a~oes 
num dnico Circuito Integrado da 
"famflia" digital C.MOS, tipo 
4049B, que cont6m 6 buffers 
simples inversores, al6m de um 
sens{vel rel! com "miolo" REED, 
de . caracterfsticas 6timas para a 
aplicac;;ao... lnicialmente, vamos 
fazer uma breve an4.lise dos 
parimetros el6tricos da linha te
lef6nica: em "repouso" (sem uso 
para comunicru;iio e na ausancia 
de sinais de chamada), a di.ta li
nha mostra uma Tensao CC fixa 
de mais ou menos 48V ••. Retirar o 
fone do gancho, seja para efetuar 
uma chamada, seja para atender 
um telefonema, "derruba" a im
pedAncia imposta a linha, "puxa" 
alguns miliamp6res de Corrente 
da di.ta cuja, e faz com que a 
Tensao CC "caia" substancial
mente ... J4 o sinal de chamada 
( que aciona a sineta ou campai
nha. •• ) 6 determinado por uma 
C.A., cujo valor de pico pode 
atingir de 70 a l OOV, sob algumas 
dezenas de Hertz ••• Essa C.A., 
durante as •~chamadas", 6 "enca
valada" sobre a C.C. de stand by, 
e pode fornecer nfveis de Corren
te mais "fortes", sem o que a 
"campainha" nao poderia ser 
acionada... Agora voltemos ao 
circuito: em espera, os contatos 

e 

Fig.1 

N.A. do rele estiio "abertos", nao 
interferindo com a linha e seus 
parametros ... Al6m disso, frente a 
CC presente, o capacitor de 2u2 
representa tamb6m um "interrup
tor aberto" ... Nessa circunstancia, 
eletricamente falando, o SA TEL 
"nao esut 14" ... Ocorrendo um.a 
chamada, contudo, logo no pri
meiro. "toque", o dito capacitor 
de 2u2 "d4 passagem" a energia 
(capacitores sao "penneliveis" a 

. C.A.), que 6, entao retificada pelo 
diodo 1N4004, "ceifada" pelo 
zener de 6V8 e "depositada" no 
capacitor de filtragem e annaze
namento (lOOOu). A carga c.c. 
sobre o di.to capacitor constitui 
toda a "alimen~ao" que o cir
cuito do SATEL precisa e usa, no 
seu funcionamentoO.. No infcio do 
processo, o gate inversor do· 
4049B, delimitado pelos pinos 
2-3, tem sua entrada (pino 3) em 
estado digital "baixo" ••• Assim 
sua sa{da (pino 2) esut "alta", fa
zendo com que o conjunto/parale
lo formado pelos outros 5 inver
sores (entrada nos pinos 
5-7-9-11-14 e safda nos pinos 
4-6-10-12-15) mostre condic;;ao 
"baixa" na sua safda, mantendo o 
rele desativado... Depois de. al
gum tempo, contudo (o que equi
vale a uns 2 ou 3 toques da cam
painha de chamada. •• ) o resistor 
de 470K consegue estabelecer so
bre o capacitor de 22u um nfvel 
de. Tenslio "considerado", pelo 
pino 3 do 4049B, como "alto" ... 
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Nesse momento, a ~ao inversora 
do gate leva o pino 2 a estado 
.. baixo", fazendo com que o "su
per-bu.f'mr'' de sa!da (os 5 gates 
em paralelo ... ) mostra n{vel "al
to" na sua salda ( e sob uma dis
ponibilidade de Corrente consi
deravel, justamente devido ao 
"paralelarrlento" dos 5 inverso
res ••• ). Af, entiio, atrav6s da rede 
de protec;ao formada pelos dois 
diodos 1N4004, o rele e energi
zado, -com seu contato N.A. "fe
chando" ... Isso coloca o resistor 
de 390R em paralelo coin a linha, 
simulando nitidamente um "aten
dimento" (como se o fone fosse 
levantado do gancho ... )! Decorri
do um certo tempo, a considenivel 
Corrente (em tennos relativos ... ) 
drenada pelo rele descarrega o 
capacitor de fi.ltro · e armazena
mento (1000u), com o que a 
Tensao geral que alimentava todo 
o conjunto cai a nlveis incapazes 
de sustentar o funcionamento ... 
Tudo, entao, retoma a "estaca ze
ro" ( e como se o fone fosse re
posto no gancho ... ), com o · rele 
"abrindo" e o SATEL novamente 
assumindo o "plantiio" ... Obser
vem, ainda, a presenlta de um re
sistor de 1 K, em serie com a linha 
telef6nica, destinado a proteger 
todo O Sistema contra sobrecor
rentes, garantindo ·ainda uma 
"carga baixa" a propria linha te
lef6nica... Enfim: autom4tico, 
''auto-alimentado" (pela linha ... ) 
e simples! A chavinha interrupto
ra entre a linha e o m6clulo ativo 
do circuito permite colocar ou nao 
o SA TEL em "plantiio" ••• Com a 
dita cuja "aberta", a linha fun
cionani de modo absolutamente 
nonnal. Entretanto, mesmo que a 
chave tenha sido de~ "liga
da" (fechada), estando os . mora
dores na · casa, o atendiment.o de 
uma chamada podeni ser feito sem 
problemas, mesmo acontecendo 
com chamadas realizadas a. partir 
do local ... ! 

••••• 
- FIG. 2 - LAY our DO CIR;. 

CUITO IMPRESSO ESPECfFI
CO - Tao simples quanto o pro
prio circuito ao qual serve de ba
se, eletrica e mecanicamente . fa-

lando, a plaquinha . especffica de 
Circuito Impresso tern sua organi
z~ao de ilhas e pistas (lado co
breado) mostrada em escala 1: 1 
(tamanho natural, portanto ... ) na 
figura. Basta ao Leitor/Hobbysta 
reproduzir cuidadosamente o pa
drio sobre o fenolite virgem 
(pre-cortado nas convenientes di
mensoes - ver LIST A DE PE
<;AS), usando para isso os decal
ques ou tinta 4cido-resistente, 
promovendo em seguida a cor
rosao, limpesa, ~. etc., den
tro dos procedimentos convencio
nais de confecltiio... Um cuidado 
extra deve ser dedicado as regioes 
que abrangem as ilhas destinadas 
a r~o/soldagem das "perni-

. nhas" do Integrado ••• Tais pontos 
de soldagem sao pequenos e mui
to proximos uns dos outros, ense
jando o surgimento de "curtos" 
ou ci;mtatos indevidos com relati
va facilidade ••• Assim, devem. ser 
observados "com lente", na bus
ca de eventuais imperfei~s, ain
da antes de se iniciar as solda
gens... Alem disso, as "pemi
nhas" dos Integrados sao pouco 
flexlveis e muito fnigeis, de modo 
que qualquer pecweno "descasa
mento" posicional (entre furo/ilha 
e "perna" ••• ) podeni obstar a pro
pria inse~ao da ~ na placa. •• 
ATEN<;AO, portanto! No mais, e 
seguir as INSTRU<;OES GE
RAIS PARA AS MONTAGENS 
(e tambem o TABELAO APE ... ) 
permanentemente encartadas nas 

Fig.2 

Fig.3 

primeiras pd.ginas da Revista (14 
estao informaltoes essenciais para 
bons resultados em qualquer'mon
tagem!). 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA 
MONTAGEM - Agora o "outro 
lado" da placa ( com rel~o ao 
mostrado na fig. anterior ... ), jd. 
com as p~ posicionadas, todas 
identificadas pelos seus c6digos, 
valores, polaridades, etc. Notem 
que, em APE,. os componentes 
sao minuciosamente detalhados 
no chapeado, de modo a facilitar 
a interpretaltao por parte do mon
tador ... Em -OUtras public~oes. OS 

componentes aparecem, nos 
"chapeados", re-codificados co
mo "Rl, C2, Q3, etc. o que obri
ga o montador a uma nova "tra
du9ao", fonte de erros e con
fusoes .que evitamos facilmente 
pela nosso metodo ••• De qualquer 
modo, os chamados componentes 
polarizados ( que apresentam po
si~ao Wlica e certa para ~o a 
placa. •• ) devem merecer maior do
se de aten~o: o Integrado (com 
sua extremidade marcada "apon
tando" para o resistor de 470K), 
os diodos, inclusive o zener (to
dos com suas extremidades de ca- · 
todo nitidamente identificadas pe
la faixa ou anel em cor contras
tante ... ). os capacitores eletroKti
cos ( com suas polaridades indica
das, tanto no visto .. chapeado" 
quanto no proprio "corpo" do 
componente ••• ), etc. Observar que 
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• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4049B 

• 1 - Diodo zener 6V8 x 1 W 
• 3 - Diodos 1N4004 
• 1 - Resistor 390R x 1/4W 
• 1 - Resistor lKx l/4W 
• 1 - Resistor 470K x l/4W 
• 1 - Capacitor (poliester) 2u2 x 

250V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) lOOOu x 

16V 
• 1 - Rele (com "miolo" REED) com 

bobina de alta impedancia (tipi
camente. 1000 ohms) para 6 
VCC, e um contato N.A. - tipo 
MRDlNACl ("Metaltex"), ou 
equivalente. 

• 1 - Pia.ca de Circuito Impresso es
pecffica para a montagem (6,9 
X 3,3cm.) 

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

• - Pio e solda para as lig~oes 

• 1 - Caixinha para abrigar o circui
to. As reduzidas dimensoes da 
placa/componentes, ausencia de 
pilhas, etc., permitirao a utili
~ao de urn container tambem 
pequeno, facilmente encontra
vel nas lojas ou mesmo "impro
visado" pelo Leitor/Hobbysta. 

• 1 - Par de segmentos de conetores 
parafusados tipo "Sindal", op
cional para facilitar a conexao a 
linha telefonica. 

tambem o rele tern posi~o "certa" pa
ra li~ao ao circuito, no entanto, a na
tural "assimettia" da sua dispos~o de 
pinos, simplesmente inibe um "enfia
mento errado" nos respectivos furos. 

· Quanto aos resistores comuns (compo
nentes nao polarizados, e que assim 
podem ser ligados - nos furos respecti
vos - tanto "daqui pra la" quanto "de 
Ia pra ca" ... ), o Leitor/Hobbysta ini
ciante deve prestar b~te aten\tao 

- para nao trocar as posi\tOOS em fungao 
dos valores... Finalizadas as soldagens, 
uma conferencia final completa devera 
preceder ao corte das "sobras" de 
"pernas" e terminais pelo lado cobrea
do ... 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTERNAS 
. A. PLACA - Sao mi'nimas as ligagoes 
entre a plaquinha do SA TEL e o 
"mundo exterior"... Feita aos pontos 
"L-L" (a placa, na figura, e vista ainda 
pela sua face nao cobreada ... ) atraves 
de um par de fios, uma delas deve re
ceber a inter~ao da chavinha "li-

ga-desliga" ... Quern quiser prover o 
SA TEL de um sistema de conexao 
pratico e profissional, podera "termi
nar" os dois fios, nas suas extremida
des de lig~ao a linha telefonica, por 
um par de conetores parafusados tipo 
"Sindal", a serem extemamente fixa
dos a pr6pria caixinha que abrigara o 
circuito ... A respeito de caixa e insta
l~ao final, a pr6xima figura traz os 
detalhes! 

- FIG. s - CAIXA E INSTALA<;Ao 
DO SATEL - 0 diminuto conjunto 
formado pela plaquinha do circuito, 
mais a chavinha "L-D" e os conetores 
de lig~ao fma1, podera facilmente ser · 
embutido nurna caixinha padronizada 
de .baixo custo, encontravel nas lojas 
de componentes ... Na falta de um con
tainer padronizado para circuitos, ate 
uma simples saboneteira plastica ( des
sas adquiridas por uma "merrequi~ha" 
em super-mercados ou casa de art1gos 
domesticos •.. ) servira. A figura 
· tambem traz as inform~oes elementa
res para a ·conexao do SA TEL a linha 
telefonica (basta ligar os pontos 
"L-L" (via ·chavinha, nurn dos ra
mais,..) aos dois cabos da dita linha ... 
Por razoes de seguranga da instalagao, 
IlaO e com efetuar-se "cortes" OU 

"descascamentos" ao longo dos fios da 
Jinha telefonica. .. 0 metodo correto de 
conexao envolve abrir aquela caixinha 
de "plugagem" do cabo do aparelho 
telefonico a linha (tomadas "ma~ 
cho/femea" quadradas, com 4 pinos, 
norma1mente ... ) e simplesmente para
fusar os fios que vem do SA TEL aos 
mesmos conetores ja usados para a li
g~ao da fixagao do telefone/linha. 
Por razoes praticas, o "lugar de ficar" 
ideal para o .SATEL e, justamente, 
pr6xinto ao aparelho telefonico, onde 
e facil lembrar-se de ativar o circuito 
quando se abandona temporariamente 
a residencia ou local ... Entretanto, co
mo sua conexao eletrica e feita A linba, 
e nao ao aparelho telefonico propria
mente, nada impede que a caixinha fo
que onde o usuario achar conveniente 
(simplesmemte puxando-se urn par de 
fios finos, no necessario comprimento, 
ate o ponto de conexao a linha. .. ). 

••••• 
Tudo instaladinho, inicialmente 

"reste" o funcionamento do seu apare
lho telefonico, efetuando chamadas tan
to com o SA TEL "desligado" quanto 
com o circuito "ligado" ... Nao deverao 
ocorrer interferencias ou problemas de 

D------L 
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Estando o SA TEL ativado ou 
nao, a chamada que "chega" deve poder 
ser atendida normalmente, sem proble
mas. A restrigao uni.ca e que, se o dispo
sitivo estiver "ligado" (havendo pessoas 
na casa), o 'atendimentd ao telefone. deve 
ser imediato, ja que, decorridos dois ou 
tres toques da sineta, o circuito "aten
dera;' e "recolocara o fone no gancho", 
"cortando" a chamada... Entretanto, 
como o SA TEL nao foi "imaginado" 
para permanecer ativo enquanto os mo
radores estiverem no local, nada consta 
contra tal restri\tao ... 

No decorrer do mencionado teste 
(sempre pedindo a um amigo que efetue 
uma chamada para a sua casa. .. ), estando 
o SATEL "ligado", verifique que, de
pois de alguns toques, a "campainha" 
emudece, sinal de que o circuito "aten
deu e cortou" a lig~ao, comprovando 
seu funcionamento ••. 

A partir disso, e so nao esquecer 
de ligar o SATEL sempre que abando
nar a residencia (aos amigos, parentes e 
demais pessoas de confianga - coisa 
meio diffcil de se achar hoje em dia -
Voce poderli, naturalmente, avisar que 
tern um "simulador" de atendimento te
lefonico au~omatico, em casa, de modo 
que tais pessoas logo "percebam" que 
nao ha ninguem em casa, a partir do "a
tendimento e corte" ap6s dois ou tres 
"toques" do sinal de chamada)! 

•••••• 
nenhum tipo ... Depois, pega a um amigo I p,£ n £ ANUNCIAR LIGUE I 
que efetue lig~ para Voce, para um · A.ftA 

teste "de fora pra dentro" (que e a (011) 223-2037 . razao principal de utiliz~ao do SA- ._ ______________ _ 
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