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~ <o O verdadeiro Hobbysta, amante incondicional da Eletr6nica, nao "perde" nenhum 

tempinho llvre: aproveita-o para ler e acompanhar suas publica,;oes prediletas (A.P.E. "na 
trente", ~ claro ... ), realizar montagens e Expertencias, enfim, APRENDER FAZENDO e 
PRATICANDO o seu Hobby! 

Nern procisamos lembrar que, com a (tao esperada ... ) chegada das F~rias de meio 
de ano, as oportunldades de praticar o Hobby elefr6nico se ampliam naturalmente, ja que a 
maiorla de Vores, estudantes principalmente, ficam "liberados" do tempo normalmente 
dedicado A Escola, essas coisas! Com isso, vale lembrar que, independente de ondeo ca
ro Leitor/Hobbysta for passar as suas F~rias, o seu "sagrado" exemplar de A.P.E. podera, 
conlortavel e seguramente ser encontrado, "la" mesmo, de Norte a Sul, de Leste a Oeste 
desse nosso imenso Brasil! Sao dezenas de milhares de Bancas, quiosques, livrarias e 
pontos de venda espalhados por todo o territ6rio nacional, abrangidos pe!a nossa efetiva 
distribui91fol E tern mais uma coisinha para nao esquecer: o dia de "aparecirnento" da 
A.P.E. nas Bancas e o mesmo, em qualquer cidade do Pars em que o caro Hobbysta este
ja! Dessa forrna, e born "correr" para nao perder seu valioso exemplar de cole9ao, no 
mesmo dia do mils no qual normalmente o Leitor vai "pentelhar" o "cara" da Banca ••• 
(" - Jd chegou a minha A.P.E., hein, hein. .. ?"), 

Ferias sao tambem uma excelente oportunidade para que os "Leitores novos", 
recem-"chegantes" ~ Turma (Voces que s6 agora conheceram A,P.E. e • como acontece 
com todos - tambem se "apaixonaram" ... ) se atualizem, solicitando (tern um Cupom para 
isso, em algum lugar da Revista. .. ) os anteriores, de modo a completar a inestimavel C~
le,;ao dessa verdadeira "cartilha" do Hobbysta, uma Revista de consulta perrnanente, Ja 
que traz, mensalmente, tantas ideias e circuitos (passfveis de tanlas adapta<;:0es, apli• 
cai;;6es e experl~ncias ••• ) que um unico e "mfsero" mes, quase sempre nao e suficiente pa
ra "ir !undo" em todos os projetos, montagens e possibilidades ••• ! 

Para nao "perder o costume", A.P.E. n2 47 traz uma "pa" de projetos, enfatizando 
os de Mell realizai;;ao, com nftidas "inten96es" de atender aos que "olham" Eletr0nica co
mo um interessante e fascinante lazer (MICRO-SIRENE DE POLfCIA 2, MOBILIGHT EX
PANSfVEL, DADO AUTOMATICO, 2 CAIXINHAS DE MUSICA ELETRONICAS ••• ), mas 
sem esquecer dos profissionais (DUPLO ALARME DE TEMPERATURA, INDUSTRIAL), 
dos quo "curtem" Eleri')nica e Mtlsica (3 GU!TARRAS EM 1 AMPLIFICADOR) e dos que 
gostam de montagens "utilizaveis" e versateis (como o MINI-INTERCOMUN!CADOR, que 
tanto pode ser usado coma simples brinquedo, quanto em aplica96es "serias" as mais di
versas)! 

Aproveitamos ainda para lembrar que a maioria das montagens aqui mostradas, por 
especial convenio com a EMARK ELETRONICA (concessionaria exclusiva dos KITs do 
Prof. BEDA MARQUES) est.ao disponfveis na forma de KITs completos, conjuntos de com• 
ponentes, placa, instrur;oes detalhadas (incluem ate o "fio" de solda ... !), o que facilita so
bremaneira ao Leitor, o desenvolvimento do seu Hobby, bastando fazer a solicila<;:ao es
pecffica do material desejado, pelo Correia, usando para isso o Cupom encontrado junta 
ao respective Anuncio/Catalogo! 

Enfim: A.P.E. esta sempre com o Leitor/Hobbysta, e vai acompanha-lo, inclusive, 
nestas Ferias, nao importando para onde o distinto "fuja" ••• ! Born divertimento, e fiquem 
conosco! 
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-INSTRUCOES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS 

OS COMPONENTES 

• Em todos os clll:llllos, dos msls slmples aos msls 
complexos, exlstem, baslcamente, dol11 llpos de pe
~as: as POlARIZAOAS e as NAO POI.ARIZADAS. Os 
componentes NAO POI.ARIZAOOS do, na sua 
grande malorla, RESISTORES e CAPACITOAES 
comuns. Podem ser llgados "daqul pra 14 ou de IA 
prA ct\", sem problemas. 0 Qnlco raqulsllo 4 reco
nhecer•se prevtamente o valor (e outros parllme• 
tros) do eomponente, para 11g6-lo no lugar Clll1II do 
clreulto. 0 "T ABEi.Ao• A.P .E. dA todas as "dlcas• 
para a lelturs dos valores e c6dlgos dos RESISTO
RES, CAPACITORES POO~STER, CAPCITORES 
DISCO CEAAMICOS, elll. Sempre que surglrem dO
vldlll_! ou "esqueclmentos•, as lnstru¢es do "TA• 
BELAO" devem ser consultadas, 

• Os prlnctp11la componentes dos clrcultos silo. na 
malorla dllS vezes, POI.ARIZAOOS, OU seja, MUS 
lennlnals, plnos ou "pernas• tltm posl,;lio 09rla • 
i1nlca para Mfsm llgados ao clrcul!ol Entre tats 
componentes, destacam-se os 01000$, LEOs, 
SCRs, TRIACs, TRANSfSTORES (blpolares, lets, 
unlJun90es, etc.), CAPACITORES ELETROl.fncos, 
CIRCUITOS INTEGAADOS, Ille, ~ mullll lmporlanle 
c:iue, antes de se lnlclar c:iualc:iuer montaQem. o Lei
tor ldenHflque correlamenle os "nomes• e posl¢ies 
relaHv• dos lermlnals desses componenles, j:l que 

qualquer Inver.Ao na hora 0118 sok;lagens oc11Slo
nara o nlo fulldol11111111111> do clrcullQ, alllrn de 
ewnluals danos a11 pr6prl11 oomp11nente emmea
mente llgado. o "TABELAo• mOllll'a a grande maI0-
rl11 aos componentes normelmanta u11112:ea011 naa 
montagens de A,P,E., en1 suas ~ pine
,-.. e 111,,1io1oa,. auando, em algum Clrcullo publ 
caCM(, surgIr um ou mats componentes cuJo "vtsual" 
nllo esteJa relaclonadO no "TAfilELAo•, as neoellll4• 
rlas ln!orm110<5es serAo !Omecldas Junto 110 texto 
descrltlvo da respectlva monlagem, 11,traws de llm•• 
tr~ claras e,abJetlvaa. 

LIGANDO E SOLDANDO 

• Pradcamente todas as montagens aqul publloadas 
silo lmplementadas no slstema de CIAGUITO IM
PRESSO, 11S11lm as lnslru,;,'les a segulr referem-se 
1101 culdados blisloos necesst\rlos l - tfcnlca de 
montagem, O car4ter geral Clas recomenda,;Oes, 
contudo, !az com que elas tambem seJam v4llda& 
para eventuals OUl'lli8 lllcnrcas dtl montagem (am 
ponte, em barra, etc,). 

• 0- eer _.,.. uHllzado ferTo de soldar leve, de 
ponta ftna, e de balxa "wattagem• (m4xlmo 30 
we1181, A solll11 !afnb&m deve ser fine, de bOa c:iuell• 
dade e de balx,t ponlo de fus.lio (Upo 60/40 ou 
63/37). Antes de lnlclar a soldagem, a ponla do fer• 
ra dew Hr llmpa, removendo-ee qualquer oxldll9!IO 
ou suJelra all acumuladas. Depol11 de Hmpa e aoue-
clda a ponta do ferro deve ser levemente e&tllnllade 
(npalhando-se um pouco de solda sobre ala), o 
que lacllltar4 o contalo !Armlco com os terminals. 

• Aa 111perfrd1111 oobreadas das placas de Clrcullo Im
p,- devem Hr rlgorosamente llmpu (0001 Uxa 11-
na ou palha de aQO) 1nte11 Clas aoldagans. O cobre 
d- aer l:lrllhente, 1111111 qual(luer realduo de owl• 
dll!,IIM. eujelraa, gordura&, ~ (que podem 01:111111, 
u boat aoldagens). Notar qlll!I depols de llmpas ea 
llhu • pi.tu oobreadaa nlo dewom mals ""' toe,,. 
ci. aorn oa d41doe, pole a gordura e icldoe contldos 

na transplra9'10 humane (mesmo qua 1111 mAos ..
~ llmpas e secas. •• ) alacam o cobre oom grande 
repldez, pre Ju dleando es boas sold a gens. Os ter
minals de componenles tamb4m devem eater bem 
Hmpos (se preclso, raspe-os com uma !Amina ou es
tllete, al6 qua o metal flque llmpo e brllhanle) para 

1 
que a solda •pegue• bem ... 

• Verlflcar sempre se nllo exlstem deleltos no padrlo 
cobreado da pfeca. Constatada algum11 lrregularl
dade, ela deve ser sanada .,.. de se colocar 01 
componentes na placa. Paquenas lalhas no cobra 
podem ser facllmenle recomposlas com uma goUnha 
de solda culdadosamenle apllcada. Jli eventual& 
•curios• entre llhas ou pistes, podtlffl ser romovldos 
raepando-ee o delellD com uma lerrllt'llllnla de ponta 
allada, 

• Coloque todos os oomponenles n• placa orlentan
do-se sempre pelo •cMpeMo' mos!1'11do Junlo lie 
lnstru~n d8 cada monlagem, Alen<,:lo ROI compo
nentee POI.ARIZAOOS e l& auu paslo01111 reladvae 
(INTEGRAOOS, TRANSISTOAE6, OIOOOS, \;APA· 
CITORES El.ETROUTICOS, LEDi!, SCA11,. TAIACa, 
etc.). 

• Alel'l9llo tamb.'im aos valores d&1 domals f')o!IQII& 
(NAO POU.RIZADAS). Oualquer d6vlda, oon$ulle ot 
desenhos da respedlva monlag,m, e/ou o "TA,, 
!'IELAO". 

• Durante as soldagens, evlle wb1'1i!aqu-r o, -
pon11ntes (que podem danlfkiar-H pelo oalor ,_ 
llvl:! d8HnYOIVldO numa IIOldagem multO 1111moradlll, 
Se uma eoldagem •nao di certo• n011 prImeIr011 5 
eegundos, retire 11 !erra, OGl!llre a 11911()110 ee1r111r o 
rente novlln'lente. oom oalma a are~llo. 

• E vile exce8!!0 (que pode ll"rar corrlmenlos e •cu .. 
los') de solda ou falta (que pode o,;,aslon11r mil w
n1111llo) desta. Um bolll POnlO dll solda d!IYI llear lleo 
e brllllllnte ao termlner, Se e l'IOlda, al)lls e111rIar, 
moatrer-se rugoae e fol!M, !Mo lndloa uma oonexao 
mal lelle (tanlo 111'!rlca quanlo m8Cllnlcamenl11). 

• Apana$ corte gs uxw- d~ ll!fllllnalv 011 ponta, 
de !los (110111 lado cobroado) aP61 rlgoroaa con
!erllncle c:iu11nro 11011 V11lor11e, rioeIot,11a, 1111I11rldedea, 
etc., de lodllS es pe,;as, componenles, llga¢.,H p .. 
rll4rlcas (aquelas exlernas l pla~. eh;, ~ mullo 
dlflcll raeprovaI1ar ou corrI11Ir e POII0/10 1111 um com
ponente euJos terminals JA !Mhem sldo eortedos. 

• ATEN<;AO b lnslru~Oes de callbra<;IQ, aJuJle e utl
llza91!0 doa proJetos. Evlle II utlllzaQIICI di! Pll!!U 
eom v11Iores ou oar11merfsdeaa dlillnlnMI d11queI11a 
lndlOIIIIIIS nil USTA DE PECAS, Lela &empre TOOO a 
arllgo antea de monter ou utlllzar o Olrcullo. l"xpeo 
rlmenla.,Oes apenas devem sedl;mtadM por aqu8" 
It& que 14 tOm um razodvel conheelmunlll ou pr4doa 
e aempre gurenes pelO llOm &aneo. EvenrueImen1a, 
nos prl>prl~ tel<!Os deMl'l!IVM exlall!m eugeelllell 
para experlmenta<;Oes. Procure segulr lals su,, 
geel0911 ~ qulsvr lllntar alguma modlftoa11llo. .. 

8 ATENCAO lie lnOIIIG!illll, prlnelplllfflllnle no11 ctrcul
tos OU dl&pO!IIIIVM que lrellelhem eob 1en!!lle11 tlfOU 
commies elevadas. Ouando a uUllzaylo exlglr co
nexlo dlrvla A rede de C,A. domlclllar (11 O ou no 
VOIIIII DESUGUE a chavs geral da lnstala;do k!cal 
.... de promover - CllftffllllO. NOii dl~IIIWII 
a Hmentados oom pllhas ou Mterlas, ae tor em dlll
xados fora de opera,lo por fongo,, perlodos, 
,;or,vfm o,drar as pllhas ou baterlas, ..,ltando d .. 
not por 'vazamen!Q" d!IV pa¥ta, qulr!IOM (lortemen• 
le corroslvall) contklas no Interior d111111u lontn d• 
11ner11Ia, 



, 1• ALOAAISMO 
i:~ ~::ti ALOARISIIIIO 

.. 19 _.-, ~·-. NULTlllitLICAIX.)JI'. 

•• '"TOL,~.lN!;IA 
NIXA 

, a• 2.a 

VALOR EM OHMS 

"'"" -c:=r-
CODIGO 

'TABELAO A.P. E: 
~OMl"1: POLIESTER 

1•,. \. ,. _,,,- 11 AUiUl'ISMO 
2 

'~---- l• ALGARISMD 
:S • - \ \ , ¼' , •·- NIA.TIPLICAOOR 
4• ,. ; ... , 

,...,, ' ..... , "--::::ToLEM:i.NclA 
!,'!'fO TENSlo 

FAIXAS 

COR faixas :i.a faixa 4.8 faixa CODIGO 
preto 0 COR fa1xas 3~ faixa 4~ faixa 5• faixa 
marrOl'TI 1 X 10 1% 

vel'n\elho 2 x 100 2% 
laranja 3 X 100() 3% 
1merelo 4 X 10000 4% 

prvto 0 20% ATi;: lC)pF 

marrom x 10 

verde 5 X 100000 vermelho 2 x 100 250V B O,lOpF 

azul 6 x 1000000 
violeta 7 

laranja 3 X 1000 
amarelo 4 X 10000 400V C 0,25pF 

cinz, 8 v@rd@ 5 X 100000 0 = 0,50pF 

br..-.co 9 azul 6 X 1000000 630V F = lpF 
ouro X 0,1 5% 
11rau. x 0,01 10% 

viof@ta 7 
cinza 8 

G = 2pF 

(wm~or) 20% branco 9 10% 

EXEMPLOS 

EXEMPL06 
MARROM AMARELO VERMELHO 

MARROM VERMELHO MARROM PRETO VIOLETA VERMELHO 

PRETO VERMELHO PRETO LARANJA VERMELHO AMARELO 472 K 

MARROM LARANJA VERDE BRANCO PRETO BRANCO 223M 

OURO PRATA MARROM VERMELHO AWL AMARELO 101 J 

11JIH1 10KpF (IOnF) 4K7pF 14n7) 220KpF {220nFI 103 M 
22 K!.1. 1 M!.1. 

6% HI% 1% 10% 20% 10% 

250V 630 V 400 V 

TKANSiSTORES IUPOLAltfS, C 
8 

PNP 

SEf/f1£ E 

Tl~ 

"cli' 
EX£MPL05 

NPN 
BC,_.O 
8C&4T 
EIC!,48 
BC 849 

PNP 

8C&~6 
8C557 
ec5,e 
BC S~9 

~XEIIPLO 

BF494 (NPN) 

EXEIIPUlS 

NPN 
8D13S 
8D137 
80139 

C Af'ACITORES ELE TROLincos 

PNP 
80138 
B0138 
80140 

EXENPLOS 
NPN 

Tlf'29 
TIP 31 
TIP41 
TIP 49 

PNP 
TIPJO 
TIPJ2 
TIP 42 

~ ~t-=- ~c:+ =;:1:::fT(]]r-, 
AXtAL RAO I AL 

CIRCU I T0S 

mrn~ 

INTfGill:AOO!! 

0 
1 2 3 4 

VIS TO S 

01000 ZENER 

~ 

D ... ,....... ..., ......... . : ...... DC::J 
p,:;11 CiMA - EXENPLOS 1 2 3 4 5 6 7 B 1 2 J 4 5 6 1' 8 9 

I 4001-40H-4013·4093 \IISTOS POR CINA- EXEMPI.OS UAAlSO 

LM324rLM3B0·4069·TB"920 I 4017•4049·4060· I LM3914·LM3915·TPA7000 

FOTO·TRANSiSTOR .~ 
HEMPLO ~~E 
Till'& ~ 

MIC- ELETRETO 

~-ITI 

I 
,f1v1 

PILHAS 

TOLERANCIA 

F 

G 

H 

J 

K 

ACIMA OE lOpF 

1% M 

2% p 

3% s 
5% z 

10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF (4n71 

22KpF {22nF) 

100 pF 

10KpF {10nF) 

20% 

+100% 

+ 50% 

+ BO% 

0% 

20% 

20% 

10% 

20% 

5% 

20% 

EXEl'PI.OS 

TIC 206 TIC 216 
TIC2211 - TIC 236 

EXEMPLOS 

TIC 106 TIC 116 
TIC 126 

~ 

(~; r 1N4002 
1 N400S 

IN 4004 
1 N 400T 

J:!Q!. 

CHA\IE t-4·H 
2 1 -f'"3 
~ 1--

POTENCl0NETRO 

2 

~ 
CAPACITOR VA.RIMEL 

1 

[!] 
2 

CERAMICO 

:Jt 
7( 

PUSH - BUT TOH 

E: 

~ 
l 2 

PLASTICO 

3 



-----
4 CORRE/Q __ ______ 

; 

TECNICO 

"Jfontei, para meu jilho Ricardo ( outro 
"taradinho" por Eletronica, apesar dos 
seus 7 anos de idade ... ) a PULSE/RA 
DE SUPER-HERO!, que saiu em APE 
n':> 44 •• lmprovisei facilmente a caixinlia 
de pulso, adaptando-lhe wna pulseira de 
plastico, removida de um "fa/so rel6gio" 
de hrinquedc, adquirido por alguns 
"tostoei" ... 0 resultadoficou rnuito born, 
tudo funcionando rigorosamente de 
acordo com as descro;;oes contidas na 
materia ... Tenho um transdutor piezo, ti
po "moeda", que aproveitei de um des
montado chaveirinho "musicar', e tentei 
acopM-lo a PUSH, sem sucesso .•. Liguei 
juntamente com as saldas para os LEDs, 
do Integrado 4060, mas o maximn que 
conseguifoi um distante "toque", que se 
manifesta muito raramente ( ocorrendo 
um fraco "clique" apenas no momento 
em que um dos LEDs acende ... ). Queria 
saber se existe uma melhor maneira de 
se acoplar a capsula piezo ao circuito 
ftalvez com a interveniencia de um 
transfstor ou coisa assim...) de modo a 
ohter um efeito sonoro simultaneo a ma
ni/estat;ifo dos LEDs ••• Obviameme que 

=a adapta1:;fio niio pode ser feita a·partif 
de muitos componentes extras, ja que is• 
so arruinaria a miniaturiza<,:iio original 
da montagem ••• " • Paulo de Tarso No
gueira • Campo Grande• MS. 

Ja que Voce tern um transdutor piezo 
mini, daqueles tipo "pastilha" ou "moe
da", a coisa niio e diffcil, Paulo ... ! Ob
serve a figura A, onde imlicamos (com 
a,tcriscos) os pontos de liga9iio para a 
dita capsula, de modo a oferecer o mc
lhor aproveitamento dos sinais interna
mcnte gerados pelo clock da PUSH: 
ba,ta fazer a conexiio dos fiozinhos ori
ginais da pastilha piezo (a figura 
tamocrn mostra onde ta.is fiozinhos de
vcm I azer contato, na pr6pria "moeda" 
tran.'>dutora ... Jaos pinos 8 (Entrada I.la 
alirhcntac;iio negativa) e 9 (saida de mais 

alta Frequencia do clock interno do 
4060). Com isso, um nitido zumbido ou 
apito ocorrera enquanto o Ricardo esti
ver com o dedo sobre os contatos de to
que (ou seja: o som surgira juntamt~nte 
com os lampejos dos LEDs ... ). Como a 
pastilha piezo e muito pequena e fina, 
nao havcndo tamb0m a necessidadc de 
componentes extras, a adaptac;ao podcra 
ser feita sem - praticamcntc - ncnhum 
aumento fisico no voluni-: geral da sua 
montagem, preservando a miniaturi
zac;ao do conjunto! Agoru, a prop6sito 
do precoce interessc do scu garoto pcla 
Elctronica (na verdadc, pelas nossm; cs
tatfsticas, temos Lcitorcs desdc os 8 
anos de idade, believe it ou not .. !), lem
bramos quc a Revista ABC DA ELE
TRONTCA "voltou de ferias". com a 
cord a toda ( dcsde ahril, novamcnre nas 
Bam.,as, com perio<licidade bimcstral, 
por enquanto ... ) c conslitui excelellle 
base te6rico/ pratica para qualqucr um 
que desejc scriamcme se iniciar nus 
"misterios" (na verdadc, niio ha mistc
rios._.,) da Eletronica1 Basta saber ler e 
"f~er contas" ~lementares, alem de •· 
obviainente - gostar do tema! Com9 o 
Ricardinho parece ja possuir touos essss. 
simples atributos (se trope.;ar um pc~o 
na leitura ou nas "matematicas", sera, 
por pouco tempo, e Voce podcra ajuda
Io em alguns pontos mais nebulosos ... ), o 
ncg6cio e "matricula-Io", logo, na nossa 
Revista-Curso ... ! 

••••• 
"Sou assfduo Leitor de APE, desde os 
tempos mais "antigos" ... Ja mamlei va• 
rias carlas, porem ate agora niio recebi 
resposta, nem vi minllLlS sugestoes mani
Jestadas no Correio Ttcnico ... Surgiu, 
agora, um probleminha na mnntagem 
que r:_ealizei da SENSI-RfrMICA DE 
POlENCIA II (saiu em APE n~ 10), e 
estou escrevendo na esperanr;a de que 

Voces (finalmente) me respondam, me 
instruam em como resolver tais prohle
mas ... Assim que o aparelho e ligado, 
a l/impada controlada acende com o hri
lho reduzido ... Aumentado o volume do 
som, a lampada pisca, acompanhando o 
audio, por alguns segrmdos para, em se
guida, hrillwr fonemente (niio pisca 
mais ... ) •. Testei varios TRIACs nessas 
condi<;oes, e todos, simplesmente, entra
ram em "curto" (71C206D, TIC216D, 
T/C226D e TIC236E ... ). No "chapea
do" da montagem (fig, 3 - pflg. 19 • APE 
11s> 10), o resistor ligado entre a base do 
BC337 e a linlw de "term", t de 22K, 
enquanto que no esq11en111 I}, o va
lor e i11dicado como 27A: (niio acredito 
que o prohlema esteja "af', mas e bom 
verificar ..• ). Fi:: aim/a a seguinte expe
riencia: mantemlo tmlos os mlores do 
circuito para utili::arao em 220\', liguei 
a SERPO II atravts de um trans(onna
dor "abairndor", com safda de ) /OV ••• 
0 interessante t ,111e • 11essas cir
cunstfincias, depois de um cuidadoso 
ajmte no trim-pot de I K (q11e usei 110 /11-
r:ar do pote11cioml'tro original de sc11Si
hi/idade_.) o circuiw fi111do1w11, com 
a lampada "seguindo" o som.' Apesar 
disso, o co111pona111e11to da liimpada we 
parece "invertido", 11111« H'; t/11<' elH 
<1ce11de mais fortemente nos r>,1.u,1se11.t 

"fracas" do smn l' 11[/o w1 comr,lrio ... ' 
l~ie,mtdo o mesm,, c-irc-11/M 1101·,1111c11h' em 
220\i, de novo u TR/AC "1111<'imu11" ... 
Com,:, renh<> 111n,1 f() encmHf!nd,u p,m, 
i11stah.1rilo n11111 C/11/,c de ".\1£1r1v,1s", 
aqui de Rrast7ia, e,rrou 110 t1,,;11<1rd,, d,is 
J·11as in.irmroes e consclhos para pm/er 
cumprir o conrraro (sc11!io <'lc.r podc'III 
querer vir com 1111w "CJ' J," f>arn i.-i111a 
de mim ••• ). Clwrles Ke1111erh !,. Rf{l/er -
Brasflia • DF 

"Pn.1111:1rn ,1u1: tudo'', Ch;u-ks, cuidado 
com essas sun-s liga.;oes ai cm Brast1ia (t~ 
nao estamos falando de "hga\;oes" ele
tric;is ou clctronicas, Voce entende ... ), j., 
quc, nu mcnor "vacilada", V nee prxle 
"dam;ar" JUnto (haJ1 visto fernandinh\J 
& Cia ... ). "Segundai1~nte", vamos ver o 
scu problema tecnico: se fornm sempre 
usados TRIACs (I.la scrie TlC). ,;om k
tra "D" (400V) ou "E" (500V) no final, 
e desue que a ca.rga de larupadas .1amais 
tenha cxccdido o limire de "wattugem" 
fodicado para o SERPO n, simplesmen
te niio ha como • tcoricamentc • "quei
mar-se" os ditos TRIACs1 E isso inde
pendentemente do restante do circuito 
estar ou nao funcionando correramcn
te ... ! Assim, nossa primeira recornen
da._.ao e que apcnas limpadas incande5. 
rentes, de filamento, sejam contmladas 
(o circuito nao e apropriado para outros 
tipos de lll.rnpadas ... ) e que Voce verifi
quc a Tensao real da rede no local da 
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instal~ao ... Se, por acaso, o dispositlvo 
c1livcr cornandando lampada (ou con
junto de lrunpada.'L) num total de Watts 
muito pr6;,drno am; limites indicados, 
eonvem dotar o TIC226D de um razoa
vcl di.ssipador de calor, para prevenir 
"overdoses" de dissipm;iio (porem, de 
qualquer maneira, nao seriam 2 ou 3 se
gumlos suficientes para "torrar" o 
TRTAC ___ )1 Quanto ao fato da lirnpada 
accndcr frai;;amente. mesmo com o apa
relho de audio em volume reduzido, po
de devcr-se a "vazarnento" de "ronco" 
na linha que traz a informat;ao a Entrada 
da SERPO II ... Expcrimenle inverter as 
ditas conexoes de Entrada (E-E), que o 
problema devera scr sanado... Quanto 
aos ajustes e sensibilidade do circuito, a 
maneira certa de fazer as coisa.s e a se
guinte: primeiro, com a SERPO II tendo 
sua sensibilidade "zerada" (no mfnimo), 
ajusta-se o volume desejado na Safda do 
equipamento de audio anexo, depois, 
lentamente, ajusta-se a sensibilidade no 
potenciometro (ou trim-pot) de lK do 
circuito, ate obter-se o "acompanha
mento rftmico" da luz ao sorn ... Quanto 
ao funcionamento "invertido", e uma 
caracterfstica da simplicidade do circui
to, que reage - na verdade - a rapidas 
transi',oes de fase no sinal de excita<;ao, 
e nio fon;osamente aos "picos" de au
dio (o que, contudo, nao invalida nem o 
DOI11C nem o efeito da SENSI-RITMI
CA ... ). Vore podera atenuar ou "disfar-

LAI/IP. 
12V 
2W 

ACRESCIMOS 

~ 
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'i:ar" bem esse aparente· "invertimento", 
a partlr de um cuidadoso ajuste da sen
sibilidade, alem de uma eventual in
versao nos terminais de entrada, con -
forme Ja cit.ado ... Outra coisa: certifi
que-se (parece "bobeira", mas muitas 
deficiencias de fwicionamento se devem 
a fatos simples como esse ... ) de que as 
larnpadas controladas sao para uma 
Tensiio compat!'.vel com a da rede local 
( 110 OU 220V). 

••••• 
"Minha MAQUINA DE ANTI-GRAV/
DADE (APE n'l 44) Juncionou, depois 
de algumas "pererecagens' nos ajustes 
meciinicos da torre e principalmente no 
alinhnmento do feixe luminoso de senso
reamento ••• Usei, como "cobaia de levi
tarao'', uma bolinha de isopor (cerca de 
5 cm. de diametro ), composta de du.as 
metades, entre as quais colei uma rodela 
de lata (ferro) reconada na dimen.sao do 
conjunto ... Acontece que, talvez pela le
veza da coisa, a bolinha flea saltitando 
muito, e as vezes t "expulsa" da sua po
siriio de jlutuai;iio ... lmaginei que talvez 
o "zumbido" de 60 Hz da rede, nu.mifes
tando--se a pr6pria luminosidade da 
lampada geradora do feixe, podia ser 
respons/Jvel por essa "fibrilariio" ••• Fiz 
uma experiencia, alimentando a liimpa
da com uma bateria de carro e parece 
que se confinnaram minlias suspeitas: a 

2A 

(
, IOOU \ 

U5~ I 
•• + IN4001 I 

• f 

"anti-gravidade" ficou hem mais esta
vel_.f Eu usei um.a lampadinha de carro 
na montagem, JIJ. qw nii.o encontrei, nas 
lojas, uma para 12V x 2 W conforme in
dica a LISTA DE PE<;AS da monta
gem_. Gostaria de receber a/guns con
selhos e instru(;oes da Equipe Tlcnica de 
APE (esses loucos geniais, comaruiados 
pelo Prof. Bedn Marques-) no sentido 
de estabilizar minha MAG sem que eu 
tenha que recorrer a bateria de 12V, 
wnn vez que flea muito incomoda a de
monstrari'lo com a dita bateria... De 
qualquer modo, eu e todos os meus cole
gas, achamos a MAQUINA DE ANT/
GRAV/DADE um "baratao" ••• - Eliseu 
P. Soares - Rio de Janeiro - RJ. 

Se o ajuste 6tico/mecanico (e trabalhoso 
e crftico sirn, Eliseu, mas vale a pena ... ) 
estiver correto, e se tarnbem o ajuste 
eletronico (via trim-pot de 470K, de 
novo crftico e exigindo um pouco de pa
ciencia inicial ... ) estiver pcrfeito, niio e a 
eventual "leveza" do objeto levitado que 
influenciara no desempenho da MAG ... ! 
Na verdade, quanto "mais grande" e !e
ve for o objeto, mais facil serao os ajus
tes, e melhor a simula9ao de "anti-gra
vidade" ... Pelos "sintomas" que Voce 
descreveu, a raiz da "fibrila9iio" deve 
estar em um dos seguintes motivos (ou 
em mais de um deles, conjuntamente): 

- A lampada que Voce usou "puxa" 
uma Corrente sensivelmente maior do 
que os I 70mA indicados (resultando 
em mais do que os 2W limite ... ). Nesse 
caso, pode ocorrer a modula!,:iO da luz 
pelos 60 Hz da rede, enfatizando 
realmente a fibrila9ao ... 

- 0 transformador utilizado "nao e ca
paz" de fornecer os 2A mfnirnos re
queridos pelo circuito da MAG ... Com 
isso, devido a intensa "puxada" de 
Corrente pela bobina (eletro-ima), po
de estar "sobrando" pequeno nfvel de 
energia para a lampada, com o que a 
fibrila9ao pode se manifestar ... 

- A bobina que Voce enrolou resultou 
num valor ohmico final sensivehnente 
menor do que os 12 ohms minimos in
dicados, condii;:ao que gerara sobre
carga de Corrente, redundando nova
rnente em modula<;ao do feixe 6tico 
pelos 60 Hz, enfatizando a possibilida
de de fibrilai;:ao ... 

Assim, verifique cuidadosamente esses 
tres fatores (lampada, trafo e bobina), 
pois num deles (ou em mais de um ... ) 
devera concentrar-se a dificuldade de 
estabiliza'<ao da sua MAG (sempre su
pondo que o alinhamento 6tico/mecani
co do conjunto, e o ajuste do trim-pot, 
tenham sido feitos com a maxima per
fei9ao e cuidado). Finalizando, um.a "di-

5 
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ca", para Voce e para os demais Leito
res/Hobbystas que tenham montado a 
MAG: nunca usar, como objeto a ser 
"levitado", algo que seja, no todo ou em 
parte, transparente ou translucido (a 
coisa tern que ser totalmente opaca ... ), ja 
que qualquer pequeno "vazarnento" do 
feixe luminoso atraves do lal objeto ins
tabilizara severarnente o funcionan1ento 
do "equilfbrio" eletronico responsavel 
pela llutuac;ao da "cobaia" ... Como dica 
tecnica, veja a figura B: para alimentar a 
lirnpada (rigorosarnente Je 12\1, para 
um maximo de 2W ou l 70mA) com 
Corrente Continua. ajudando a prevenir 
a moJula~ao pelos 60 Hz. podem ser 
ancxados um diode IN4001 e um capa
citor eletrolftico de I OOu x 16 \I na linha 
de cncrgiza\ao da dita larnpada (compo
ncntes vistos dcntro do cfrculo traceja
do ... ). Atcn\ao. porem: esse "truque" de 
nada valcra sc o trafo nao tiver a ne
ccssaria e indicada capacidade de Cor
rente. sea limpada "puxar" ma.is do que 
170mA ou sea bobina da MAG mostrar 
menos do que 12 ohms ... 

••••• 

contrei e montei ... Logo "de card', o 
circuito funcionou apenas pela metade 
(injetava sinais mas niio captava si
nais ••• ). Como confio muito nos projetos 
publicados em APE (raramente "dii.o fu
ro'' ••• ) _fi::: uma cuidadosa conferencia e 
pesquisa na minha montagem, pra verse 
a "cagada" niio era minlia ... Nao era ... 
0 errinho, de Voces, se resume numa in
verslio das ligm;oes entre os pontos PT e 
PC da p/aca (fig. 4 - pag. 50 -APE n<J 
18) e os terminais do potencibmetro de 
220K .. .! Daforma como o dito "chapea
do" mostra, o sinal fica sempre "zera
do", simplesmente nlio atingindo o esta
gio de Entrada do sensfvel ampl(ficador 
do S/SAB ••• Corrigida a citada inversiio, 
o circ11ito funcionou maravilhosamente 
hem, e esta em uso na minhn hancada ... 
Estou enviando esses dados, para be• 
neffcio de a/gum colega Hohhysta/l,ei-

tor, que tenha enfrentado o mesmo pm
blema ( e que, de repente, pode estar xin
gando Voces de APE pelo niio funcio
namento da parte seguidoralamplifica
dora do S/SAB_. Um abrar;o do ... " -
Neimar Rodrigues Cardoso - Siio Jose 
do Rio Preto - SP 

Voce "ta forrado de razao", Ne1. . ' 
Realmente ocorreu a inversao das tai~ 
ligac;6es ... A figura C traz a coisa ja de
vidan1ente corrigida, para que os Lcito
res/Hobbystas possam fazer a devida 
retificac;ao nos scus exemplares de co· 
l~ao ... E born notar que em todas as 
demais figuras do artigo que descreveu 
a montagem do SISAB (esquema, Jay 
out do Irnpresso, "chapcado" da monta
gcrn, etc.) tudo esta rigorosamente cor
reto, sendo que a (mica ''c.;agadinha" 
ocorreu justamcnte no diagrama de e-0-
nex.oes ex.temas a placa), confonne ago
ra corrigido... Pcdimos desculpas a 
Turma e agradecemos ao Neirnar pela 
atenc;ao e senso participativo (todos os 
Leitores/Hobbystas que nos acompa
nham mostram, scmpe, extraordinario 
"espf'rito comunitario", o que nos enehe 
de satisfa~ao por fazermos parte de 
Tunna tao amiga e cornpanheira ... ), 
Agora, como castigo, o desenhista quc 
fez a dita flgura, foi amarrado a frente 
de um aparelho de TV, ligado a um vi
deo-cassetc que reproduz, er , as 
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"Emhora um tanto atrasado, detetei um 
peq11eno "gato" na descri<;iio da monta
gem do SFGU!DORI/NJETOR DE Sl
NA/S (AMPL!F!CADOR DE BANCA
DA) mostrado em APE n°' 18 ••• E que sb 
agora precisei de um dispositivo desse 
tipo, lembrei que tinha "algu1n1:1 coisa" 
,w minha coleriio de APE,fui "la", en-

! . 
' t~_ 
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ultimas decla.ra~oes de todos os minis-. 
tros de estado (aquele '"festival" de abo
brinhas ... ). 

••••• 
'7enho, no meu estoque, praticamente 
r.,dos os COff!Ponentes para montar o 
FREQUENCIMETRO D/GrTAL mns
trad., em APE nil 43". So tern um "ga• 
lho"; nao tenho o lruegradn 556, mas 
renha vtiri,,s 555_ Como sei que o 556 e 
um "duplo 555'', querin que Voces me 
mostra.uem a equiva/irn:ia ou r:orres• 
pondencio. de pinagem entre eles, de 
modo que eu possa re-desenhar o lay 
ta,t do Circuito lmpresso de modo a fa• 
,;er a suhstituifao (a/em dn 11ue esta di.fl
dl achar o J51'i nas 11,jas aqui do Reci
fe-), Parer:e-me que APE ( OU ABC, nao 
lemhro ... ) jd mnsrrou ta/ corresponden
r:ia de pinagem em outra oportunidade, 
portm nlio consegui encontrar os dndos 
m1.f minhas Revisms (perdi a/guns e~em• 
plares, "empreSTlldns sem volul' a al
gwu cokga.r ••• ). Agra<k,;o muito se for 
posslvel a puhlicar;lio day in/ormtlfoes 
qllL' preciso ... " - lvo T. Araujo - Recife • 
P£ 

Conforme Voce pediu, Ivo, a figura D 
mostra a cquivalencia/correspondencia 
de pinagem entre um 556 e dois 555 ... E 
necessario observar que as conexoes 
(pinos 14-7) da a.limenta~ao positiva e 
ocgativa do 556 nao sao - obviamente -
duplas (caso contra.no o dito Integrado 
deveria ter 16 pinos, quando tern apenas 
14 ... ). Salvo esse ponto (pinos de ali
menta~ao servindo simultaneamente aos 
"dois 555 la dentro" ... ), cada "lado" do 
556 corresponde a "um 555", com a 
numera~ao da pinagem devidamente de
codificada na figura... Acreditamos (se 
Voce for do tipo paciente e cuidadoso ... ) 
que nao sera muito diffcil a re-leiauta
gem" do Circuito lmpresso especffico 
do FR ED para a utiliz~ao dos dois 555 
no lugar do 556, uma vez que a regiiio 
original da placa e razoavelmente "fol
gada", pouco congestionada, suportando 
substanciais alter~oes no padriio/po
sic;iio de ilhas e pistas ..• Fa~a as coisas 
com cuidado e aten,;ao, que o resultado 
sera perfeito ... 

••••• 

CURSO PAL-M 
PRATICA DE CONSERTOS 

POR CORRESPONDENC~ OU 
FREQUENCIA, COM APOSTILAS E 
FITAS K-7. METODO PROFESSOR 
EMSUACASA. 

INEDITO NO BRASIL!!!! 

VOCE ACOMPANHA AS Ll<;OES 
COMO GRAVADOR, TUDO COM 
EXPLICACOES DO PROFESSOR. 
AULAS PRATICAS, VOCE APRENDE 
A CONSERTAR MESMO. CONSUL· 
TAS NA ESCOLA COM OS PROFES
SORES. 

• BASICO RADIO SOM 
• TVPB COMPLETO 
• TV EM CORES COMPLETO 
• ViDEO K7 COMPLETO 
• APRENDA MONTANDO 

•LAN<;AMENTO" 

INFORME-SE: ex.POSTAL 12207 
CEP: 02098-970 
SANTANA- SP 
OU TEL. (011) 299-4141 

,, 

* GRAT ISi * 
,, 

CAlllOGO 0( lSOUfMIS 
MANUAIS DE SERVI90 

Tecnicos ea Ue1tooic1 e Ofici111s do lama, 
Solicilem lnteiramente Gritis o seu 

CATALOGO U fSQUfllS / 
M II U 11 S B E .SI 111 C 0 

ESCREVAM PARA: 

A L V 
lpoio Tecnico Elelrfinico Lida. 

t1i11 Postal 79306 

Sio Joao de Meri ti - I J 
CEP 25515-000 
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PACOTES ECONOMICOS (aETRQNICOS) 

OFERTAO ! ! ! 

Os mais variados tipos 
de PACOTES! ! 

Todos com os mais 
uteis e variados 
componenles 

D10D0S 
PACOTE N217 

100 Pec;:as. Contendo 
os mais variados e 

usuais lipos de Retifi
cadores, Zeners, Si• 

nal, etc. 

\ Cr$239.000,00 

ELETROLITICOS 
PACOTE N213 

50 Pec;as. Com di-
versificados e varia
dos tipos de capaci
dades, voltagens e 
n mQdelos. 

'i\cr$149.000,00 

CERAMICOS 
PACOTE N2 12 

100 Pec;as. (Terminal 
Padrao). Os t1pos de 
capacidades e volta
gens sao inumeros e 

~ usuais. 

, \ Cr$169.000,00 

CERAMICOS 

PACOTE N\1120 

TRANSfSTORES 
PACOTE N11 11 

100 Pec;as. Com os 
mais diversos BC's e 
BF's - para uso em 

:isciladores - drives -
amplificadores, etc. 

\ Cr$338.000,00 

RESISTOR ES 
PACOTE N11 26 

300 Pe,c;;as. Enorme 
variedade de valores 
e wattagens - com ti
pas diversos para o 

"' USO di.irio. 

\\ Cr$ 89.000,00 

POTENCIQMETROS 
PACOTE N11 18 

10 Pec;:as. Super
oferta / lmperdfvel II! 
Nao perca a chance 
de'adquirir"a prec;o 
super-oferta nestes 

mais diversos tipos e 
modelos de uso 
~ geral. 

\ CrS209.000,00 

500 PeGas (PRE-FORMAT ADO) 
~,UP ER· 0 FER TA 11! 

Corn(,ro, todas as capacidades que voe~ uti
l1za no dia-a-dia. Adquira quantos Pacotes 
dese1ar e use no d1a-a-dia. Mas nao perca, 

este estoque ~ l1mitado. 

Cr$129.000,00 

PACOTE ELETRONICO 
PACOTE N9 10 

~ o l•adiclonal Pacote, ~ 
r.:nm as ma1!, varlados I!• t: ""-"- ~ 
po:; de componenles pa'- : 1 

r,, rJ l):.,o no d1a-a-di~. .{\._~ ! 1 
...... 

t~1s cvr:o, conectores, \ "\"" 1 ".r;fi _ -
p,aca~. oisjuntores, cha• -, '-:.!}-
;::: pinos, semlccnduto- It'~-«,~ ~ ~ 

Cr$ 99.000,00 ~ -;sr; 

1 • Pedido Mfnimo Cr$ , t 111 11 ~ 
2 • lncluir despesas postais Cr$ t I t I t 1• , •• · 
3 - Atendimento dos pedidos atraves. , 

A - (cheque ar1e,(o ao pedido) ou 
B • (Vale Postal Ag. S.Paclo/,00Qu9) , 

LEYSSEL L TDA. Av. lpiranga, 1147 - 62A 
(esq. Sta Efigenia) - 01039 - SAO PAULO-SP 



2 CAIXINHAS 
DE MUSICA 

ELETR6NICAS 

A modema Eletronica, na sua 
busca constante de miniaturizru;ao, 
sofistica~io e especializa~o, pro
duziu componentes realmente 
fanMsticos, coisas que poucas d6-
cadas atras seriam consideradas 
como pura fic~o cientffica. .. ! Um 
exemplo muito impressionante dis
so 6 o representado pelos incrfveis 
pequenos Integrados musicais, de
dicados, que trazem digitalmente 
programada nas suas "entranhas" 
uma (ou vrui.as ... ) melodia, muito 
bem executada, em timbre, tonali
dade e harmonia agraruivel ( quase 
sempre traduzindo musicas de 
domfnio pt1blico, folcl6ricas su-

per-conhecidas ou mesmo classicos 
not6rios ... ). 

Com tais integradinhos, bas
tam alguns poucos componentes 
externo.- de polarizac;ao, um even
tual transistor e um transdutor (cap
sula piezo ou pequeno alto-falan
te ••• ) para se realizar uma caixinha 
de musica tao efetiva quanto as tra
dicionais, aquelas de "dar corda", 
mecanicas, que se quebravam com 
facilidade se nao manuseadas com 
grande delicadeza e cuidado ••• 

Um dos principais fabricantes 
de lntegrados desse tipo 6 a corea
na "Samsung", que oferece toda 
uma linha de componentes musicais 
especialmente desenvolvidos para 

aplica~oes as mais diversas (como 
alanne musical em rel6gios, para 
musica de espera em telefones/se
creMrias e1etronicas, para brinque
dos sofisticados, etc.). De uns tem
pos para cd, tomaram-se dispon{
veis no mercado brasileiro, alguns 
desses componentes (li duro ser 
"terceiro mundo" e ter que esperar 
anos atli que as disponibilidades 
tecnol6gicas nos "alcancem" ... ), e 
APE tern mostrado, ocasionalmen
te, projetos neles baseados ... 

A pedidos, retomamos ao as
sunto, com dois projctos complctos, 
m6dulos minusculos e efetivos, bn
seados nos Integrados "Sam•mng" 
da s6rie "KS" ... 0 primciro deles 
(MKl) 6 capaz de executar, amo
maticamente (e com grande bele
za. •• ) uma melodia, manifestada 
com excelente volume (considerada 
a miniaturiza~ao e a .. muquiranice" 
energ6tica do circuito ••• ) em pe
queno alto--falante... 0 segundo 
(MK2), cont~m memorizadas nada 
menos do que 7 melodias diferen
tes, que podem se manifestar tanto 
em sequencia, quanto individual
mente, dependendo dos controles 
utilizados ... ! 

Ambos os circuitos, estabele
cidos sobre plaquinhas bem peque~ 
nas de Impresso (para facilltar a 
adapta~o ou embutimento onde o 
Hobbyta queira ..• ), podem ser ali
mentados por Tensoos de 1,5 ou 
3,0V, provenientes de I ou 2 pilhas 
pequenas (em alguns casos de ul
tra-rniniaturizac;iio, at6 pilhas .. mi
ni" ou .. botao" poderao ser usa-
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das ••• !). 
Os lay outs de ambos os Im

pressos, foram ainda dimensiona
dos paca facilitar ao m1;,wno even
tuais modifica,;oes de controle, ad
mitidas pelos ditos Integrados, •• 
AMm disso, no de-con-er do presen
te anigo "duplo", seriio dadas vd
rias sugestoes e "dicas", para acio
namento 6tico, por toque de um 
dedo, por push-button e at6 para se 
"puxar" o sinal de safda dos m6du
los b~icos a uma entrada de ampli
fica~o convencional de Potencia, 
com o que "caixonas" de musica 
tamMm poderiio ser implementadas 
(buzinas musicais, sinalizadores pa
ra sistemas de chamada, "vitrines 
musicais" de lojas, etc.). 

Os dois projetos, MK 1 e 
MK2, serao aqui descritos detalha
damente em sequencia, com todas 
as informa~oes prdticas necessd
rias ... Ao final, seriio dadas as "di
cas" e sugestoes para ampliar a 
versatilidade dos m6dulos, basean
do tudo apenas na criatividade de 
cada Hobbysta ••• 

Embora os lntegrados que 
constituem o nucleo de ambas as 
montagens jd niio sejam tao "figu
rinhas dif{ceis" no nosso mercado, 
a Concessionma Exclusiva dos 
KITs do Prof, Beda Marques (E
MARK ELETRONICA) se dispoe 
a fomecer, na forma de KIT, os 
respectivos conjuntos para monta
gens (sob consulta - verifiquem os 
Anuncios em outra parte da presen
te APE ••• ) o que vem facilitar muito 
a vida do Leitor que reside longe 
dos grandes centros, e que pode, 
assim, fazer a sua aquisic;ao pelo 
Correia, com todo o conforto ••• 

- HG. I - 0 CIRCUITO DO MKI 
- Baseado no Integrado KS53 l 3 
(wna melodia programada), o ar
ranjo precisa apenas de dois resis
tores ( 100K e 1 M5) e um capaci
tor eletrol{tico ( 4u7) para ter sua 
musica devidamente "extralda" ... 
Num projeto anteriormente mos
trado em APE, com esse mesmo 
Integrado, a safda de som requeria 
um transfstor e (af estava o "n6" 
da questiio ••• ) um pequeno trans
formador com caracterfsticas um 
tanto especiais, para o devido 
"casamento" com um alto-falante 
mini... Para "fugir" do tal trans
formadorzinho "diffcil", o pre
sente projeto foi re-calculado e 
re-dimensionado, usando-se um 
m6dulo em Darlington na safda 
(pino 7 do KS5313), com dois 
trans{stores BC548 "enfileira
dos", cuidadosamente polarizados 
pelos resistores de 1K5, l0K e 
12K, de modo a entregar o sinal 
diretamente ao pequeno alto-fa
lante ( com impedancia entre 8 e 
32 ohms ••• ). 0 capacitor de luz 
faz o acoplamento para sinal, en
tre o Integrado e o Darlington, 
enquanto que o de 1 OOu efetua o 
desacoplamento da alimenta,;ao .•• 
Esta pode ficar entre 1,5 (nao 
menos) e 3,0 (nao mais) volts, 
com o que uma ou duas pilhas 
pequenas poderao ser utilizadas, 
confortavelmente... Nos pontos 
"X", "JI" e "J2" poderao ser in
seridos componentes, jumpers ou 
controles diversos, conforme ex
plicac;oes dadas mais adiante ... 
Um ponto prdtico importante: em
bora o Integrado KS5313 conte
nha apenas uma musica pr~-pro-

gramada, dependendo unicamente 
da letra aplicada em sufixo ao c6-
digo bdsico (KS5313A, 
KS5313T, etc ••. ) diferentes melo
dias estiio dispomveis (infeliz
mente nem todos os c6digos fa
bricados podem ser encontrados 
no Brasil, mas •.. ), conforme indi
ca a Tabelinha a seguir: 

Para funcionamento ininter
rupto bdsico, os pontos "X", "JI" 
e "J2" deverao ser "jumpeados", a 
alimenta,;ao deverd ser limitada a 
1,5 volts (uma pilha) e o pequeno 
alto-falante podera ser de 8 ohms ... 
Com tal configura,;ao, basta ligar a 
alimenta,;ao para que a melodia 
surja, e se repita indefinidamente, 
enquanto o circuitinho estiver 
energizado ! Outras varidveis serao 
detalhadas mais adiante ... 

••••• 
- FIG. 2 - LAY OUT DO CIR

CUITO IMPRESSO ESPECfFI
CO (MKI) - Simples e ..• peque
no ! At~ uma tirinha de fenolite 
virgem, que esteja sobrando af pe
la sucata do Hobbysta, poderd ser 
aproveitada (sao apenas 2 centf
metros na largura!). A figura estd 
em tamanho natural, e portanto 
pode ser copiada diretamente ... 
Recomendamos todos os "tradi
cionais" cuidados e "macetes" na 
confec,;ao, conferencia e prepa
ra,;ao final da plaquinha, que nao 
devera oferecer qualquer dificul
dade ao Leitor, mesmo iniciante ••• 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA 
MONT AGEM (MKI) - 0 lado 
nao cobreado da placa, com todas 

9 
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..,g__ 

..l.L. 

JI JUMPERS ®} 
J2 

MK-1 

LADO DOS 

COMPONENTES 

as ~as principais posicionadas e 
identificadas. Observar a extremi
dade marcada do Integrado, os la
dos .. chatos" dos dois transfstores 
e a polaridade dos pequenos ele
trolfticos. Aten~ao aos valores 
dos resistores, quanto aos lugares 
que ocupam na plaquinha ••. Notar 
ainda as localiza~oes dos pontos 
"X", "JI" e "J2". Os pontos 
"F-F" e "+"r'-" destinam-se as 
conexoes, respectivamente, do 
mini-alto-falante e da alimenta~ao 
detalhados na pr6xima figura. •• 
Conferir bem os valores, polari
dades, posi~oes e c6digos, antes 
de cortar os excessos de termi
nais, pelo lado cohreado •.. 

- AG. 4 - CONEXOES EXTER
NAS A PLACA (MKl) - Na sua 
configura~ao basica, as liga~oes 
externas a placa (e o "jumpea
mento" •.• ) devem ser feitas de 
acordo com o diagrarna (placa 
ainda vista pela face nao cobrea
da .•. ). Atem,ao a polaridade da 

Fig.2 

Fig.3 

PILHAS 
1,5 A 3,0V 

Fig.4 

alimentaCraO (sempre o vennelho 
refere-se ao positivo, e fio preto 
ao negativo. .. ). Ohservar os tres 
jumpers (pe~os simples de fio 
interligando os furos/ilhas) nas 
posi~oes "X'\ "JI" e ''J2". 0 in
terruptor geral flea intercalado no 
fio do positivo (vennelho) da ali
menta~o ... Nessa configura~ao ( e 
com alto-falante de 8 ohms ••• ) o 
circuito nao deve ser deixado li
gado por longos perfodos (se a 
alimentaCraO for proJX)rcionada 
por 2 pilhas - 3V), caso em que 
podera ocorrer algum excesso de 
dissipa~ao no Integrado ••. No en
tanto, para "tocar a musiquinha" 
por alguns minutos em cada utili
~ao, o arranjo 6 perfeito, sim
ples e direto ... 

-AG. 5 - VARIA<:;6ES PARA 
ACIONAMENTO PROLONGA
DO - Se a id6ia for manter o MK I 
tocando por longos perlodos (mu
sica se repetindo inintem.tptamen
te ), alimentado por 3V (2 pilhas) 

• I - Integrado especffico (nao 
admite equivalencias) 
KS53 I 3, com qualquer le
tra em sufixo ••. 

• 2 - Transfstores BC548 ou 
equivalentes 

• I - Resistor 1K5 x l/4W 
• 1 - Resistor l0K x l/4W 
• 1 - Resistor 12K x l/4W 
• 1 - Resistor l OOK x l /4W 
• 1 - Resistor 1M5 x l/4W 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) lu 

x 16V (Tenslio de no m.\
ximo 25V) 

• l - Capacitor (eletrolftico) 4u7 
x 16V (Tensao de no mi
ximo 25V) 

• l - Capacitor (eletrol(tico) 
lOOu x 16V (Tensao de no 
imximo 25V) 

• I - Alto-falante mini (att 2 
1/2") com impcdancia de 8 
ohms 

• 1 - Plaquinha de Circuito lm
presso espcc{fica para a 
montagem (7.4 x 2,0 cm.) 

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

• 1 - Suporte para 2 pilhas pc
quenas ou mini 

• Fio e snlda para as ligm;ocs 

• - (Ver as varia~6es poss(-
veis, cxplicadas mais 
adiante). 

e com alto-falante de 8 ohms, uma 
das duas op<;oes de "jumpenmen
to" devera ser aplicadn aos pon
tos .. X"; ou um resistor de l0R x 
l/4W, ou um diodo 1N4148 (com 
a extremidade marcada na posh;ao 
indicada ... ). Esses dois recursos 
simples «seguram" um pouco a 
dissipai;;iio no lntegrado (um por 
Corrente, e outro por Tens!io ... ) 
garantindo a .. sal1de" do KS5313. 

• •••• 
"DICAS" E SUGESTQES ... 

Sob alimentai;;ao de 3V (2 pi
lhas), a intensidade do som gerado 
sera, certamente, um pouco maior 
do que sob 1,5V (uma s6 pilha ~-
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RESIST 

! 
quena ... ). Em qualquer caso, con
tudo, o volume final sen1 pratica
mente equivalente ao de uma caixi
nha de mdsica convencional, meca
nica. .. Outra coisa: quanto maior a 
impedan.cia do mini-alto-falante uti
lizado (existem, no varejo especia
lizado, dpsulas dinamicas, micro
a!to-falantes para uso intemo em 
fones de ouvido tipo walkman, com 
impedfutcias de 16 ou 32 ohms ... ), 
mais lento serfi o desgaste das pi
lhas, devido a uma natural "con
tenc;ao" da Corrente drenada pelo 
estfigio de safda do MK 1. .. 

- AG. 6 - V ARIA<;;:OES NOS 
CONTROLES (MKI) - Indepen
dente da a<;:ao da chave geral de 
alimenta<;:ao, o uso dos pontos de 
controle representados por "Jl" e 
"12" permitem algumas interes
santes variac;oes, plenamente uti
lizfi veis pelo Hobbysta em fun<;:ao 
da aplica<;:lio final desejada para o 
circuitinho... Com a disposi<;:ao 
sugerida em 6-A, ao ser ligado o 
interruptor extra, a melodia pro
grnmada sera executada apenas 
wna vez, do infcio ao fim, emu
decendo ao final, mesmo que o tal 

3V 

.. ALIMf.N T 3 V 

),, - fUNCIONI\MlNTO 
PROLONCAllO OU 
ININlER~UPTO 

~ PUSH-BUTTON 

~J N.A 

© - - _____ ___, 

ii 
NAO 
IMPORT A 

Fig.5 

Fig.6 

interruptor permanec;a "fecha
do" ... A qualquer momento da 
execm;ao da melodia, contudo, 
esta podera ser interrompida pelo 
simples desligamento do interrup
tor extra ... Com a ligac;ao mostra
da em 6-B, estando o interruptor 
ligado, a melodia se repetirfi, in
definidamente (termina, comec;a, 
termina, come<;:a ... ), com a func;ao 
podendo ser interrompida pelo 
mero desligamento do dito inter
ruptor •.• Qualquer que seja, con
tudo, o "jumpeamento" promovi
do nos pontos "JI" (ver 6-C), o 
interruptor sugerido em 6-A ou 
6-B pode ser substitu{do por um 
push-button N.A., caso em que a 
manifestac;ao da melodia (por uma 
unica vez ou de forma repetiti
va •.. ) se darfi enquanto o dito pu
sh-button ... estiver premido. 

••••• 
MAIS "DICAS" ... 

Qualquer das fun<;:oes de cha
veamento mostradas na fig. 6 ( e 

- facilmente - ser realizada por mi
cro-switches comerciais ou impro
visadas pelo Hobbysta! Por exem
plo: duas laminas metAficas cuida
dosamente aplicadas junto l\ dobra
dic;a interna da tampa de uma cai
xinha, podem exercer as func;oes 
elttricas correspondentes, de modo 
que, ao ser aberta a tal caixinha, a 
melodia se manifeste ... ! 

Obviamente que o circuito, 
alto-falante e pilhas devem estar 
embutidos na caixinha1 talvez sob 
um "fundo-falso" (recurso usado 
nas caixinhas de musica conven
cionais ... ) que pennita a utilizac;ao 
do recipiente como porta-j6ias ou 
coisa assim ... Um m{nimo de habi
lidades e "mao de obra" pennitirfi 
ao Leitor diversas improvisac;oes 
interessantes, do genero, todas com 
6timos resultados ... 

Outra idtia simples e efetiva: 
utilizar o m6dulo como "musica de 
espera" para telefone! Embute-se 
tudo numa pequena caixa, retangu
lar, acomodando a parte superior 
do container de modo a poder rece
ber o monofone... U ma micro-cha
ve tipo push-button podecl, entao, 
ser posicionada de modo que o 
pr6prio peso do monofone acionarfi 
a musiquinha. .. Se o bocal (micro
fone) do monofone tiver um local 
de "repouso" diretamente sobre a 
posic;ao intemamente ocupada pelo 
mini-alto-falante, a melodia sera 
automaticamente transmitida a 
quern espera, lfi na "outra ponta" 
da linha! Fficil e funcional ... 

••••• 
- FIG. 7 - 0 CIRCUITO (MK2) -

Na mesma strie "KS", o fabri-

+ }--------------~ 

'·' ! A JI 
3,011 'i' 

47 p B 13 I 7 
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II 

J: CAPS. 

~J..J PIEZO 

-l--------.------' 

270 k 

mesmo a mera interrupc;ao geral da Fig~ 7 
alimenta<;:ao, conforme fig. 4) pode ______________ ___. 
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cante oferece um Integrado com 
maior "repert6rio", ou seja: con
tendo nada menos que 7 melodias 
programadas! Trata-se do 
KS538 l, que constitui o m1cleo 
da segunda montagem... 0 "re
pert6rio", embora amplo, t5 fixo, 
ou seja: todo lntegrado KS5381 
ou KS5381A, contt5m o progra
ma das seguintes melodias ( e nes
sa ordem intema): 

As can¢es pcxlerao ( dependendo 
de um simples "jumpeamento" ou 
comando extemo) serem executa
das em sequ~ncia ininterrupta, ou 
seja: terminada "Lar, Doce Lar", 
imediatamente co~a "Oh! Su
sanna", e assim vai, a~ "Vale do 
Rio Vermelho", ao fim do que 
"Lar, Doce Lar" recom~a o re
pert6rio ... TamMm existe a possi
bilidade de execm;ao uma a uma 
das melodias, pela ordem de me
morizac;ao... Nesse caso, a cada 
momento, ouve-se inteiramente 
apenas uma das musiquinhas, ao_ 
run do que o circuito "emudece"; 
porem , ao novo comando, a ~ 
xi.ma mlisica da sequ~ncia t5 que t5 
executada, at6 "fechar-se o re
pert6rio", quando entao o proces
so se reinicia ... ! As caracterfsticas 
de polarizac;iio, necessidades de 
componentes extemos (e seus va
lores), hem como nfvel e im
pedancia nos pinos de salda final 
de liudio, sao diferentes no 
KS5381, com relac;ao ao KS5313 
(usado no MKl). Assim, apesar 
dos seus 16 pinos ( contra os 8 do 
KS5313 .•. ), toda a circuitagem 
pcxle ti.car ainda menor, tanto em 
tamanho ffsico quanto em quanti
dade de pec;as! Notar que o lnte
grado precisa apenas de um resis
tor e um capacitor (270K e 47p) 
para que suas melodias programa
das sejam devidamente "extraf
das" •.. ! E tern mais: um pino de 
Salda ( 12) capaz de operar dire
tarnente cargas de elevada im-

peclAncia, permite o acoplamento 
direto de uma cipsula transdutora 
piezo elt5trica, muito menor do 
que o menor alto-falante .•• Com 
isso, a compactac;iio da caixinha 
de mrtsica MK2 flea ainda mais 
marcante (se forem usadas pilhas 
"mini" ou tipo "botiio", todo o 
conjunto ocupara menos da meta
de do volume de uma caixa de 
f6sforos ... !). A alimentac;ao geral 
pode ti.car entre 1,5 e 3,0 volts (1 
ou 2 pilhas, de qualquer tama
nho ... ). Os pontos "Jl" determi
narlio, pelo seu "jumpeamento" 
ou inse~oes de c9mandos, o tipo 
de comportamento quanto a exe
cu~o do repert6rio ( detalhes mais 
adiante ..• ). 0 volume sonoro fi
nal, com a traduc;ao por clipsula 
piero, t5 - certrurente - menor do 
que o obtido com alto-falante 
( como em MIG) ... Contudo, ainda 
compatfvel ou similar ao mostrado 
por muitas das caixinhas de mrtsi
ca convencionais, mecanicas, de 
"dar corda" ... 

- FIG. 8 - LAY OUT DO CIR
CUITO IMPRESSO ESPECfFI
CO (MK2) - Como no circuito 
praticamente s6 temos o Integrado 
( e dois componentinhos passi
vos ... ) a plaqueta pcxle ti.car real
mente pequena, conforme indica a 
figura! 0 padrao cobreado de 
ilhas e pistas, mostrado em tama
nho natural, 6 tao simples e redu
zido que duvidamos que algu6m 
"consiga" errar na sua elabora~ao 
e confec~o .•. Certamente que -
mesmo assim - a placa merece a 
mesma verificac;ao final que seria 
dedicada a um lmpresso mais 
complexo (jli que da perfeic;iio 
dessa fase dependera - sempre - o 
sucesso de qualqua montagem, 
tenha ela um componente, ou 
mil... Pra variar, alertamos: os 
iniciantes devem consultar pre
viamente as INSTRU<;6ES GE
RAIS PARA AS MONTAGENS, 

l(~~-~--A:7E t J 
Fig.8 

~t~ 

€:f::j 
I ... + -0 O 0 • Fig.9 

onde poderao se familiarizar com 
aspectos fundamentais dessa t.6c
nica construcional ... 

- FIG. 9 - .. CHAPEADO" DA 
MONTAGEM (MK 2) - Agora 
vista pelo "outro" lado (nao co-· 
breado) a plaquinha traz o posi
cionamento claro dos tres compo
nentes principais: Integrado, re
sistor e capacitor ••. 0 dnico ponto 
onde podera ocorre:r erro ou in
versao, 6 justa:rnente a inse:r~ao do 
KS538 l, que devera se:r feita de 
modo que a extremidade marcada 
do componente fique voltada para 
o ponto mais distante das lo
ca96es do resistor e capacito.r ••• 
De resto, apenas a mais completa 
e juramentada anta "consegun" 
errar alguma coisa na monta
gem ... ! De qualquer modo, uma 
cuidadosa verifica~ao final na 
qualidade dos pontos de solda 
(pelo lado cobreado) continua 
sendo fundamental ( excesso de 
solda entre as ilhas destinadas m; 
"peminhas" do Integ:rado podcm 

Fig.IO 

D L -
VM 

□ ia--------x I.ADO JII 
I OOS PT 
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determinar .. pontes" • corrimentos 
ou .. curtos" danosos e - por outro 
lado insufici~ncia na quantidade 
de solda, podent ocasionar conta
tos imperfeitos. tamMm obstando 
o funcionamento do circuito ••• ). 
Observar a codific~ao dos pon
tos "X-X .. (para a ciipsula piezo), 
« J 1" (para comandos ou jumpea
mentos opcionais) e "+ "/"-" ( a
limentac;lio ). 

- FIG. 10 - CONEXOES EXTER
NAS A PLACA (MK2) - Do lado 
"de fora., da placa, tamMm vai 
"quase nada" ••• Pilhas, intemip
tor geml e ciipsula piezo (na con
flgtJJ'0QAo biisica). Not.ar que (a 
placa ainda ~ vista pelo lado niio 
~--) os pontos "11., de
vem ser "jumpeados", ou seja: in
terligados por um pedacinho de 
fio... Com tal configura~ao, uma 
vez; ligado o interruptor geral 
{chave D-L), as 7 m.elodias serao 
exe,;utadas em. sequencia ininter
rupta, finalizando a 7i e recome
,;ando pela l !!, enquanto o circuito 
permane,;er energizado... Quanto 

Fig.11 

PILHAS 
3V 

PT 

il PBUTTON LJ NA 

o 
+ 3V (OBRIGATORIO) 

AO PINO J. I)() l<S !)313 
(PINO .!, DESLIGACO) Ftg.12 

IV 

AO PINO 1 
00 1($5381 

as conexoes, atensao apenas a po
laridade da alimenta~ao, lembran
do que dos fios que vem do su
porte de pilhas, o vermelho 6 
sempre o positivo, e o preto o ne
gativo ... 

- FIG. 11 - UMA MUSICA DE 
CADA VEZ (MK2) - Conforme 
foi mencionado no in{cio das ex
plica9oes sobre o MK2, se os 
pontos "Jl", em ·vez,1· de serem 
simplesmente "jumpeados", fo
rem interligados por um interrup
tor de pressao (pum-button) tipo 
N.A., com ,o dito controle libera
do, o circuito pennanecerii "mu
do" (mesmo que a linha do posi
tivo da alimenta~ao esteja ligada 
de forma direta, confonne indica 
o diagrama ••. Uma breve pressao 
sobre o dito push-button disparara 
a primeira melodia, que sere exe
cutada ate o fim (nao e preciso fi
car "apertando" o interruptor ••• ). 
Encerrada a primeira musica, no
vamente o circuito "emudece", 
ficando no aguardo de novo co
mando ••• Pressionado o pusb-but
ton pela segunda vez, tern intcio, 
automaticamente, a segunda me
lodia do repert6rio, que tamMm 
vai ate o fim, mesmo que o toque 
sobre o interruptor tenha sido 
muito breve... Por a{ vai a se
quencia de comandos, com ore
pert6rio se reciclando automati
camente, da 7! para a I!! melo
dia. •• 

••••• 
As baixfssimas Correntes cir

culantes (tanto na config~ao b4-
sica, quanto na com push-button 
opcional ... ) permitem que o inter
ruptor geral (fig. 10) ou o intenup-

Fig,13 

tor de pressao (fig. 11) sejam subs
titufdos, a criterio do montador, por 
micro-switches prontas ou improvi
sadas, com o que o Leitor podem 
"invent.ar" interessantes possibili
dades de controle automtico, de 
modo que a(s) melodia(s) soem ao 
abrir-se uma caixa ou ao abrir-se 
um livro, etc. Pequenos "truques" 
mecanicos, com o auxilio de IA:mi
nas met~icas flexfveis, ampolas 
REED/ima.s, etc., permitirao um 
grande ndmero de possibilidades ... 
Pensem a respeito! 

••••• 
- FIG. 12 - POSSIBILIDADES 

"NAO MECA.NICAS" DE 
CONfROLE AUTOMATICO -
A adapta~ao dos circuitinhos do 
MKl ou MK2 a caixinhas de md
sica reais ( como um pequeno por
ta-j6ias, por exemplo .•• ) nao e 
diffcil, conforme sugestoes j4 
descritas, improvisando-se conta
tos eletricos com laminas coman
dadas pela Mscula das tampas, 
etc. Entretanto, existem solu~oes 
.tecnologicamente mais sofistica-

das que podem ser adotadas pelos 
Leitores/Hobbystas... Uma delas, 
cujo diagrama b4sico e mostrado 
na figura, e o comando 6tico do 
sistema, que pode ser usado no 
gatilhamento do pino 3 do 
KS5313 .•. Nesse caso, um su
pec-opto-Darlington elaborado 
com um foto-trans!stor TIL 78 e 
dois BC548, flea eletricamente in
tercalado entre a linha do positivo 
da alimenta~ao e o dito pino 3 do 
KS5313 ••• A alimen~ao deve -
obrigatoriamente - ficar em 3V 
(conforme as OP,;6es para tal 
TensAo, j4 diagramadas para o 
MKI ... ), e permanecer conetada. .. 



14 
MONTAGEM 239 - 2 CAIXINHAS DE MUSICA ELETRONICAS 

Dessa fonna, estando o conjunto 
no escuro ( dentro de uma caixi
nha fechada ... ), o MKI flea "mu
do", porem iluminando-se o 
TIL 78 com luz ambiente normal 
(ou seja: simplesmente abrindo a 
caixinha que contem o circuito ••. ), 
o pino 3 sen! devidamente "posi
tivado", disparando a melodia de 
fonna automatica! A solm;ao e 
6tima para quern niio quer, niio 
sabe ou niio pode fazer improvi
sos "mecanicos" na aplica<;ao .•• ! 

- AG. 13 - DUAS POSSIBILI
DADES OPCIONAIS DE CON
TROLE PARA O MK2 - A con
figura<;ao de "uma mosica de ca
da vez", para o MK2 (disposi<;iio 
basica na fig. 11) pode receber 
uma sofistica<;ao representada pe
lo acionamento por toque (sem in
terruptor mecanico), simplesmente 
anexando o m6dulo descrito em 
13-A (um BC548 e um resistor de 
IOOK). 0 conjunto promove a 
"positiva<;ao" do pino 7 do 
KS5381 toda vez que os contatos 
siio tocados pelo dedo do opera
dor... Observar que - por uma 
questao de polariza<;ao e de com
pensa<;iio a natural "queda de vol
tagem" no pr6prio transfstor, 
convem manter a Tensiio geral de 
alimenta<;ao em 3 V, nessa OP<;iio. 
Outra possibilidade: em algumas 
aplica<;oes ( eventualmente as que 
recebam amplifica<;ao de Potencia 
na safda, conforme sugeriremos 
adiante ... ) pode ser conveniente o 
disparo remoto (distante) da me
lodia... Se for simplesmente "pu
xado" um par de fios finos e um 
interruptor distante, o limite si
tua-se em torno de I ou 2 metros, 
pois comprimentos maiores po
derao induzir interferencias, zum
bidos sohrepostos as melodias, 
etc. (alem de eventuais disparos 
"falsos", ocasionados por tran
sientes eletro-magneticos capta
dos pela longa fia<;ao ... ). Um jeito 

,. 
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de alongar a distancia de coman
do, fugindo de problemas de in
terferencias e disparos aleat6rios, 
e o proposto em 13-B, com a ane
xa~ao de um capacitor de 10n e 
um resistor de I K, o primeiro a 
linha do positivo da alimenta~ao e 
o segundo a linha do negativo (a 
jun~ao. dos dois componentes vai 
ao pino 7 do KS5381 ••• ). A fia~ao 
remota (cahinho paralelo) coloca 
o distante push-button eletrica
mente em paralelo com o dito ca
pacitor, caso em que ate 30 me
tros de fio podem ser "puxados", 
sem problemas ( eventualmente ate 
distancias maiores, se um caho 
blindado mono for utilizado, sen
do o condutor de "terra" ou "ma
lha" ligado ao positivo ... ). 

- HG. 14 - "CAIXONAS" DE 
MUSICA, COM O KS5313 OU 
KS538I. •• - Tanto no circuito M
sico com KS5313 como no com 
KS5381, e possfvel "recolher-se" 
o sinal de safda de mono a 
aplica-lo diretamente a potentes 
amplificadores, estes capazes de 
acionar alto-falantes ou transduto
res "pesados", sob dezenas de 
watts! No caso, ohviamente que 
nao seriio utilizados o mini-alto
falante (e transfstores/resistores 
anexos ... ) da configura\rao bisica 
corn 5313, ou a cipsula piezo de 
arranjo corn 5381 ... Como as ca
racterfsticas de nlvel, imped!ncia 
e bias de CC siio diferentes nos 
dois Integrados, diferentes m6du
los RC deverao ser intercalados 
entre suas safdas e a entrada dos 
eventuais amplificadores de 
Po~ncia ... Assim, em 14-A temos 
o arranjo para o 5313, e em 14-B 
para o 5381 (notar os valores para 
o resistor e o capacitor •.. ). Ohser
var, ainda, que o 5313 se adapta 
melhor a amplificadores que pos
suam m6dulo de entrada de baixa 
impedancia, enquanto que o 5381 
"prefere" excitar entradas de im-

Fig.14 
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pedancia m6dia/alta... Algumas 
experiencias poderiio ser necessa
rias, at6 com a eventual interca
l~ao de m6dulos de pre-amplifi
ca~ao ou "casamento", mas - de 
qualquer maneira - nao e diffcil 
transformar as caixinhas de musi
ca em "caixonas de rnusica", 
"berrando" as melodias com vi
rios watts e acionando sonofleto
res com alto-falante "bravos" ... 
Pesquisem e .•. inventem! 

Mais "mastigado" do que foi 
o assunto, impossfvel! Desde um 
delicado porta-j6ias que toca uma 
agradavel musiquinha ao ser aber
to, atf um poderoso sisterna de 
chamadas, cujos alto-falantes "can
tariio" uma musica convencionada 
quando o locutor for passar uma 
mensagem, ou ainda uma buzina 
musical para vefculos, as possibili
dades sao muitas, amplas e versd
teis, limitadas apenas pela imagi
na;;;-ao criadora do Leitor/Hobbysta 1 

Quern "inventar alguma coisa 
legal", baseando-se na.s estrutwas e 
m6dulos ora mostrados, pode (de
ve ••. ) mandar suas conclusljes e ex
periencias para o Correio T~cnico, 
para divulgagao aos colegas da 
Turrna (nao sejam ego(stas ... ). 

••••• 

I> ~,,~~;~~ ~'~j~~ <~ij~,~~~1~2) l 

• 1 - Circuito Integrado KS5381 
(ou KS5381A) - nao admi
te equival~ncias 

• l Resistor 270K x l/4W 
• l - Capacitor (disco ou plate) 

47p 
• I - C!'ipsula transdutora piezo 

( qualquer tipo: "pastilha", 
"telefonico" ou mesmo um 
microfone de cristal que 
funcionara "invertido" ... ) 

• l - Plaquinha de Circuito Im
presso espec{fica para a 
montagem (2,5 x 2,5 cm.) 

• - Fio e solda para as ligac;lles 

• - Ver as vari~stada,1r 
~oes. explicadas no 
TEXTO e nas figuras ... 



DADO 
AUTOMATICO 

ODADO ... 

Todo mundo sabe o que 6 um 
dado de jogar: aquele cubinho 
(que, antigamente, era feito de mar
fim, mas hoje - devido ao custo e 
~s justas pressoes dos e<:ologistas -
t confeccionado em material pb'isti
co ..• ), geralmente branco, contendo 
nas suas 6 faces, pontos negros re
dondos, em quantidade que vai de 
1 a 6 (detenninando a pontua~iio a 
ser obtida pelo jogador a cada lan
ce •• ~). Atirado sobre uma superf(cie 
plana (geralmente ap6s alguma "a
gitalyio", feita na propria palma das 
maos, ou dentro de um pequeno re
cipiente •.• ), o tal cubinho "rola", 
saltita e ••• para! Entio o ndmero de 
pontos negros mostrado na face su-

perior do dado, ja em repouso, in
dica o valor da jogada ••• 

Num dado cdbico convencio
nal, bem equilibrado, sem "falca
truas", tendenciamentos ou "con
tra-pesos", a probabilidade de se 
obter, numa jogada, qualquer das 
pontu~oes especfficas, 6 de 
16,66% e - em tese - apenas a sorte 
determinar4 os reais resultados •.. 

Nosso dado eletr6nico, o 
DAU, "funciona" (niio se conside
rando as 6bvias sofistica~s tec
no16gicas ••• ) exatamente da mesma 
maneira ( em tennos de "aleatorie
dade", probabilidade e resultados), 
com cada lance apresentando, a 
crit6rio dnico da sorte, uma pon
tualyio qualquer, de 1 a 6, indicada 
mun pequeno painel composto por 
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LEDs, que acendem (ou nao ••• ) de 
modo a fonnar os mesmo padroes 
convencionalmente mostrados num 
dado cdbico comum! 

Em "repouso", o DAU 
mant6m seu display apagado (por · 
uma ~rie de motivos, incluindo 
economia de bateria. •. ). Nao existe 
chave "liga-desliga", e assim o cir
cuito estA sempre "em prontidao" 
para ser usado ... 0 jogador, entao, 
aplica a ponta de um dedo sobre 
um par de contatos metcllicos pe
quenos e pr6ximos ... Pode "manter 
o dedo la" por quanto tempo quei
ra, desde uma frac;iio de segundo, 
at6 varios segundos (se tiver "sa
co" e tempo, pode ficar com o de
do sobre os contatos por varias ho
ras ••• ). Enqu,anto isso ocorre, o di.s
play ainda se mant6m apagado 
(por6m o "dado eletr6nico, 14 den
tro, esUi rolando ••• "). Ao remover o 
dedo dos contatos, automaticamen
te o DAU apresentara, no seu di.s
play, a pontua~ao aleatoriamente 
obtida (1 a 6 LEDs acesos, nos pa
droes convencionais dos dados ••• ). 
Para que niio haja ddvidas (e para 
que a "leitura" dos pontos possa se 
dar confortavelmente ... ) o display 
mant6m-se aceso por cerca de 5 se
gundos, ao fim do que automatica
mente se apaga, na espera de nova 
jogada. .• 

Se os contatos nao mais forem 
tocados, o DAU simplesmente flea 
em stand by ( desligado em termos 
energ6ticos, porem "atento" a uma 
nova solicita~iio ••• ), com o que 
consumo m&lio geral de energia, 
proveniente da pequena bateria de 
9V, se restringe ao mlnimo, garan-
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tindo boa durabilidade i'i dita cuja. .. 
Notem que o fato do display 

permanecer apagado durante o ''ro
lar" do dado, e ma.is a ausencia de 
"efeitos sonoros", toma muito diff
cil (praticamente imposs{vel ... ) a 
qualquer jogador, par ma.is obser
vador, atento e nipido de reflexos, 
"prever" ou "induzir" wn determi
nado resultado (coisa que pode 
acontecer, em alguns dados eletr6-
nicos menos sofisticados ••• ). Alc!m 
disso, a enonne velocidade (relati
vll ... ) do clock interno do circuito, 
contribui para impossibilitar qual
quer tipo de "contagem mental" do 
tempo de presslio sabre os contatos, 
na tentativa de se "tendenciar" de
terminados resultados numa longa 
s6rie de jogadas! Um mero mil&i
mo de segundo, a mais ou a menos, 
no tempo de presslio sobre os con
tatos, alterara substancialmente a 
possibilidade m.1nrerica do resulta
do ... 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - A estru

tura de contagem e decodifica~o 
dos pontos para o display e cen
trada num Integrado C.MOS 4017 
( contador de d6cada, com safdas 
sequenciais ... ), do qual apenas 5 
safdas operacionais sio aprovei
tadas ..• Um "resetamento" ante-
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cipado ~ for~ado pela interliga~o 
dos pinos 5 (71! safda sequencial) 
e 15 (entrada de "zeramento" da 
contagem. •• ). A 2~ salda sequen
cial (presente no pino 2 do 4017) 
simplesmente nao c! utilizada, de 
modo que flea uma "banguela" 
proposital dentro da decodifi
cm,ao bi1sica, destinada a "emba
ralhar" ainda ma.is as probabili
dades de resultados ... Como dese
jamos um di.splay final nos moldes 
da disposi~ao de pontos num dado 
convencional, as 5 saldas ativas 
do 4017 (pinos 1-3-4-7-10) tern 
seus estados momentineos nova
mente de-codificados pelo con
junta de 3 gates NOR de 3 entra
das cada, contido num segundo 
Integrado C.MOS, tipo 4025B ... 4 
m6dulos individuais de LEDs, 
sendo 3 com 2 LEDs cada ( com 
resistor limitador de 330R) e um 
com apenas I LED (resistor limi
tador de 470R), codificados como 
A-B-C-D, foram a estrutura do 
di.splay, que e fisicamente organi
zado ( detalhes mais adiante ... ) de 
modo a simular o lay out tradicio
nal de uma face de dado, com os 
pontos de 1 a 6... Ate a!, temos 
explicada a contagem, decodifi
c~ao e "mostragem" dos pontos. 
via ilumina9io de m6dulos de 
LEDs ••• Agora, toda a autom~ao 
e dinamismo do circuito, devem-

se ao trabalho de um terceiro ln
tegrado C.MOS, este do tipo 
4093B (quadruplo Schmitt Trig
ger com gates NAND de 2 entra
das cada. .. ). Vejamos o funcio
namento (complexo), dos m6dulos 
de temporizm;ao, clock e "auto
mai;ao" do DAU: no primeiro ga
te (pinos 1-2-3), em stand by a 
entrada (pinos 1-2) ~ mantida "al
t.a" pelo resistor de 4M7, "abai
xando" apenas quando ocorrc a 
inser~ao da Resistcncia. do dedo 
do jogador, sobre os contatos de 
toque... Quando isso oco~. a 
salda. (pino 3) fica "alta0

• Esse 
estado, invertido pelo gate delimi
tado pelos pinos 11-12-13, fori;a 
o gate contido pelos pinos 8-9-10 
a mostrar n{vel "alto" na sua sal
da (pino 10), com o que o transis
tor BC.558 (PNP) fica "cortado,.. 
nao permitindo a passagem de 
Corrente aos m6dulos dos 
LEDs ... 0 display, entao, perma
nece apagado, dumnte a jogada. .. 
Ao mesmo tempo em que isso se 
dli, o capacitor de 1 u 6 carregado 
(via diodo isolador 1N4148) e o 
elock ( centrado no gate delimits-
do pelos pinos 4-5-6, com Fre
q~ncia - elevada - detenninada 
pelo capacitor de 1n e resistor de 
47K ••• ) t ativado ... 0 mpido trem 
de pulsos gerado no pino 4 do 
4093 6 aplicado i'l entmda de con-



tagem do 4017 (pino 14 do dito 
cujo •.. ). Os .. resultados" da joga
da, apenas intemarnente ao circui
to U11 que o display permanece 
apagado ... ), sequenciam com 
grande velocidade, entre "l" e 
"6" ... Quando o jogador remove 
o dedo dos contatos, o clock 6 
imediatamente inibido, com o re
sultado num6rico "congelando" 
em determinado m1mero de pon
tos, aleatoriamente obtido... Si
multaneamente, a safda do ga
te 8-9-10 do 4093 (pino 10) vai a 
nfvel "baixo", habilitando o 
BC558 a fomecer aos m6dulos de 
LEDs a necessma Corrente para 
o acendimento (iluminam-se, ob
viamente, apenas os m6du
los/LEDs selecionados pela alea
toriedade do resultado ... ). Como, 
ap6s a rem~ao do dedo, o pino 3 
do 4093 retoma a n{vel "baixo", 
o capacitor de 1 u nao mais re,cebe 
"carga de manutern;ao", com o 
que, atrav~s do resistor em parale
lo, no valor de 4M7, sua Tensao 
vai "caindo" ..• Ao fim de apro
ximadarnente 5 segundos, o pino 
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8 do 4093 passa a "ver" nfvel 
"baixo", com o que - novamente 
- a sa{da do respectivo gate (pino 
10) toma a elevar-se em nfvel, 
"cortando" o BC558 ••. 0 display, 
sem Corrente disponfvel, entao se 
apaga, ficando todo o conjunto no 
aguardo de nova jogada! Como dl1 
para perceber, as a~6es sao com
plexas e "cruzadas", e apenas 
podem ser realizadas por m1me
ro tao reduzido de componentes, 
gra~as as especiais habilidades e 
potencialidades dos Integrados 
Digitais C.MOS... S6 para ter 
uma idfaa do tjue os lntegrados 
representam, em termos de minia
turizac;ao e simplificac;ao, um cir
cuito totalmente transistorizado, 
com identico "comportamento" 
final, exigiria vruias dezenas de 
trans{stores, quase uma centena 
de re,sistores e capacitores, "pu
xaria" uma Corrente centenas de 
vezes mais elevada (pilhas "mia
riam" com grande rapidez ... ) e te
ria que ser duramente "espremi
do" sabre uma placa - no mfnimo 
- do tamanho de uma tampa de 

Fig.2 
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ESTILIZAQAO 
NOCHAPEADO 
(FIG. 4) 

- HG. 2 - LAY OUT DO CIR
CUITO IMPRESSO ESPEcfFI
CO - De modo a facilitar ao ml1-
ximo o arranjo "mecanico" final 
ao Hobbysta, optamos por uma 
placa que concentra praticamente 
tudo, incluindo o pr6prio display 
de LEDs ... Com isso (conforme 
veremos mais a frente, na anl1lise 
da fig. 5 ••• ) a fiac;ao extema fica 
re,duzida ao mfoimo absoluto ... 
Em compensac;ao, o lay out tor
na-se um pouco mais elaborado, 
em termos do padrao de ilhas e 
pistas ... Ainda assim, contudo, o 
desenho nao ~ muito complicado, 
nem demasiadamente congestio
nado ... Como a figura encontra-se 
em escala 1: I (tamanho natural), a 
c6pia ou "carbonagem" poderl1 
ser feita de modo direto ... Pedi
mos um pouco de atenc;ao as re
gi6es onde se estabelecem as ilhas 
destinadas as "peminhas" dos 
tres Integrados, j:1 que nelas as 
l1reas cobreadas sao muito peque
nas e pr6ximas umas das outi-as, 
lugares prop(cios ao surgimento 
de erros, falhas, "curtos", etc. Se, 
contudo, a c6pia, trac;agem, cor
rosao e verifica<;ao forem feitas 
com cuidado, a confec<;ao poderl1 
ser levada a born termo, mesmo 
por Hobbystas ainda sem muita 
prl1tica (sem pressa, conferindo 
sempre e raciocinando muito, nao 
hl1 o que errar ... ). Conselhos es
pec(ficos para o born aproveita
mento do Circuito Impresso en
contram-se nas INSTRU<;6ES 
GERAIS PARA AS MONT A
GENS, que devem ser consulta
das pelo Leitor, se for "come<;an-
te" ... 

- HG. 3 - OS LEDS E SUA RE
PRESENTA<;AO NO "CHA
PEADO" - Como os 7 LEDs do 
DAU serao posicionados e solda-

1.....------------------------------------------------------' 
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• 1 - Circuito lntegrado C.MOS 
4017B 

• 1 - Circuito lntegrado C.MOS 
4025B 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4093B 

• 1 - Trans{stor BC558 
• 1 - Diodo 1N4148 
• 7 - LEDs vennelhos, redon-

dos, 5 mm 
• 3 - Resistores 330R x 1/4W 
• 1 - Resistor 470R x l/4W 
• 1 - Resistor IOK x l/4W 
• 1 - Resistor 47K x l/4W 
• 2 - Resistores 4M7 x 1/4W 
• I - Capacitor (poli~ster) In 
• 1 - Capacitor ( eletrolftico) 1 u 

x 16V (ou Tensiio maior) 
• I - Placa de Circuito Impresso 

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

• I - "Clip" para bateria de 9V 
• - Fio e solda para as liga<;"6es 

• I - Caixa para abrigar a mon
tagem. Qualquer pequeno 
container pl.1stico, padroni
zado ou mesmo improvisa
do, medindo no m(nimo 
12,0 x 6,0 x 3,0 cm., ser
vini ... 

• I - Par de contatos metalicos 
para o "toque" (podem ser 
dois meros parafusos, cujas 
"cabei;as" seriio usadas pa
ra o contato ... ). 

• - M..iscara de acrllico verrne
lha, transparente, para uma 
o~ao mais sofisticada de 
display (VER TEXTO E 
ILUSTRA<;OES) 

• - Mini-caixas adicionais, pa
ra eventual comando remo
to duplo do DAU, tam~m 
nu.ma o~ao mais sofistica
da de acabamento (VER 
TEXTO E ILUS
TRA<;OES). 

dos diretamente sobre a placa 
( quase sempre os LEDs ficam fo
ra das placas de circuito, ligados 
a elas por pares de fios f"mos, o 
que nao ocorre no DAU ... ), tor
nou-se necessma uma estiliz3<;"iio 
um pouco diferente para os ditos 
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cujos, na configurru;:ao do "cha
peado" (visto na proxima figu
ra ... ). Assim, o diagrama "tra
duz" visualrnente, com grande 
clareza, o componente em sua 
apar8ncia, s(mbolo e estiliza<tiio, 
de modo que ningu~m "dance" na 
hora de aplicl-los ao circuito ••• 
Outras ddvidas sobre componen
tes, identifica<t6es, polaridades, 
valores, etc., poderao ser sanadas Fig.S 
via TABELAO APE, sempe h1 no L---------------,,-
co~o da Revista, junto i'ls INS- busca de defeitos ou falhas ja 
TRU<;6ES GERAIS a IDST6- "mascarados" no meio de uma 
RIA EM QUADRINHOS (A- montagem pretensamente comple-
VENIURA DOS COMPONEN- tada. .. 
TES). 

- FIG. 4 - "CHAPEADO" DA 
MONT AGEM - Agora a placa ~ 
vista pelo lado niio cobreado. en
fantizando-se posi~6es, valores, 
c6digos, polaridades e outras 
identifica<toes de todos os compo
nentes ... Muitos deles tern posi<tl.io 
dnica e certa para inser~ao a pla
ca: os Integrados (notar a posii;lio 
das suas extremidades marca
das ... ), o trans{stor (referenciar o 
posicionamento pelo lado .. chato" 
da pe<;a ..• ), o diodo (observar a 
extremidade marcada com um 
anel ou faixa ••. ), os LEDs (rever 
fig. 3 e observar o posicionamen
to do chanfro de catodo ... ) e o 
capacitor eletroHtico (aten~io h 
polaridade, indicada no "chapea
do'' e tamMm marcada pelo fa
bricante no proprio "corpo" do 
componente ... ). Cuidado tamMm 
para nao inverter posi<;oes/valores 
dos resistores... Finalmente, um 
ponto importante: existem Ws 
jwnpers ( simples peda~os de fio, 
interligando duas ilhas/furos es
pecfficos ... ) , codificados como 
J l-J2-J3, e que nao podem ser 
"esquecidos" (caso contnirio o 
DAU nio funcionant .. ). Depois 
de todas as soldagens efetuadas (e 
s6 entio ... ). as "pernas" dos 
componentes poderiio ter suas 
eventuais "sobras" cortadas, pelo 
lado cobreado... Antes disso, 
porem, 6 born re-conferir tudo, jii 
que coITe<toes slio mais fi1ceis en
quanto os terminais estao intei
ros ••• Insistimos em que mais vale 
perder-se alguns minutos numa 
verifica<;!o previa cuidadosa, do 
que um "tempio", depois, na 

- FIG. 5 - CONEXOES EXTER
NAS A PLACA - Conforme jd foi 
dito, as liga~es extemas sao m!
nimas e super-fticeis (gra<;"as i\ 
"concen~ao" de tudo sobre o 
proprio Impresso ••• ). 0 diagrama 
mostra a placa ainda pela sua face 
nao cobreada (lado dos compo
nentes, como na figura ante
rior ... ) , claramente indicadas as 
lig~oes da alimen~ao (bateria) 
e dos contatos de toque ... Quanto 
aos fios vindos do .. clip" da bate
ria. lembrar sempre que o Vl:ll:ll&,-

lho corresponde ao positivo, e o 
prcto ao oegativo... Os pontos 
"T-T" devem ser ligados aos con
tatos menllicos de toque. via par 
de fios finos ... Os tais contatos de 
toque, como jti. foi mencionado, 
podem ser dois parafusinhos 
(latao ou ferro, para que a solda 
••pegue" bem. .. ) dos quais as res
pectivas .. cab~as" seriio usadas 
para o .. encosto" do dedo do jo
gador ... 

- FIG. 6 - CAIXA, OP<;OES E 
SUGESTOES ... Mont.agens desse 
genero exigem um certo capricho 
no acabamento, no lay out exter
no, de modo a preservar pratici
dade e manter elegAnda final ... E 
l6gico que o proprio desenho da 
placa foi criado com eaaa in
tem;lio, faciHtando a acomoda1y3.o 
na caixa, disposi~ao do display, 
essas coisas ... Entretanto conv~m 
que o Leitor/Hobbysta procure 
seguir as sugestoes mostradas na 
figura, para nao "dar furo" ... Em 
6-A temos a con:figw-a~ao externa 
mais elementar e f,cil, com os 7 
LEDs sobressaindo de seus f'UJ.Us 
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Fig.6 

~ direita do painel principal (para 
gabaritac as posi1soes dos furos, 
basta usar o diagrama da figura 4 
como "molde", na ru-ea que 
cont~m os ditos 7 LEDs •.• ), e com 
o par de contatos de toque ("ca
bei;as" de parafusinhos ... ) i\ es
querda... Nao esquecer que os 
dois contatos nao devem guardar 
um afastamento waior do que 5 
ou 6 mm, de modo que a ponta de 
um dedo possa, seguramente, en
costar-se em amhos simultanea
mente ... Jii em 6-B temos uma so
lm;ao mais sofisticada (ainda as
sim fi1cil de realizar ... ): primeira
mente os LEDs ficam "embuti
dos", sob uma janela recoberta 
com uma "mi1scara" de acrflico 
vermelho, transparente (essa 
"mi1scara" deve fiar bem encos
tada as cabe1sas dos LEDs ... ). 
Com isso serao vis(veis apenas os 
LEDs realmente iluminados, em 
cada "resultado" ... "Segunda
mente", para facilitar a utiliza~ao 
por dais jogadores - por exemplo 
- dais conjuntos de contatos de 
toque poderao ser anexados (liga
dos eletricamente em paralelo aos 
pontos "T-T" da placa, confonne 
fig. 5 ... ), e remotamente posicio
nados em rnini-caixas contendo os 
parafusinhos, ligadas i\ caixa
"mae" por cabinhos paralelos fl. 
nos... Na verdade, o Hobbysta 
mais tarirnbado e habilidoso, po
der4 dotar a caixa-"mae" de uma 
s6rie (nao obrigatoriamente 
dois .•• ) de jaques (J2), todos ele
tricamente paralelados aos pontos 
"T-T" da placa, compondo o con
junto com tantos contatos de to
que remotos (iguais aos sugeridos 
em 6-B ••• ) quantos sejam necessli
rios, cada um deles dotado de urn 
cabinho no conveniente compri
mento, com plugue (P2) na ex
trernidade... Assirn, dependendo 
unicamente do ndmero de jogado-

res a operar o DAU, os comandos 
rernotos poderiio ser confortavel
mente incorporados, na medida 
das necessidades ••• 

••••• 
(PERGUNTA BESTA:) 

- POROUE 7 LEDS, SE 0 
MAIOR PONTO NOS DADOS 

CORRESPONDE A 6 ... ?" 

Se algu~m af se fez essa per
gunta (esperamos que NAO, mas 
nunca se sabe ..• ), explicamos: tra
ta-se de uma disposi~ao em rnatriz, 
necessliria a abranger todos os "de
senhos" das ponrua~oes conven
cionais nos dados cubicos ! Qual
quer outra quantidade e disposi~ao 
de LEDs simplesmente nao com
portaria. o over lay das 6 pon
rua~oes poss{veis (no padrao de urn 
dado convencional .•• ). Ocorre 
fenomeno "gn1.fico" parecido com 
os conhecidos displays num~ricos 
digitais de 7 segmentos, de cujo 
padrao blisico em .. 8" se podem 
obter (dependendo unicamente de 
quais segmentos ficam acesos ou 
apagados, momentanearnente ••• ) to
dos os algarismos, de "zero" a 
.. nove" ••• Confiram! 
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• RADIO • TV PRETO E BRANCO 
• TV A CORES • TECNICAS DE ELE
TRONICA DIGITAL• ELETRONICA 
INDUSTRIAL • TECNICO EM MANU
TEN<;AO DE ELETRODOMESTICOS 

OFERECEMOS A NOSSOS ALUNOS: 

1) A seguran<;a, a experiencia e a idonei
dade de uma escola que em 30 anos 
ja formou milhares de tecnicos nos 
mais diversos campos da Eletr0nica; 

2) Orienta<;ao tecnica, ensino obje.tivo, 
cursos rapidos e acessiveis; 

3) Certificado de conclusao que, po~ ser 
expedido pelo Curso Aladim, e nao s6 
motivo de orgulho para voclt, como 
tambem a maior prova de seu esfor~. 
de seu merecimento e de sua capaci
dade; 

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

MANTEMOS CURSOS POR FREQUENCIA 

-ra..r>c::> ~ 
&Ea.6 F~V'~RI 

Seja qual for a sua idade, 
seja qual for o seu nlvel 
cultural, o Curso Aladim 
far4 de VocA um ~cnico! 

Remeta este cupom para: CURSO ALADIM 
R. Flon'!ncio de Abreu, 145 - CEP 01029-000 

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

nMdlo 
OTVaoores 
D Eletrflnica lnruatrial 

D TV preto e brenco 
LJ Tecnicas de Eletronica Digital 
U Tecni= em Manutencao de Elelrodrmaatlcaa 

Nome ....................................................................................... . 
Endere(;(> ......................................................................... .. 
Cidet1e ................................ ....................... CEP ............... .. 
Eatedo .................................................................................. .. 



MOBILIGHT 
(EXPANSiVEL) 

NEM TRANSfSTORES, 
NEM INTEGRADOS ... 

NEM LEDS ... 

A modema Eletrdnica "vive" 
basicamente de semicondutores, e 
99% dos circuitos e aplica96es se 
baseiam em trans!stores e Integra
dos... Quando manifesta<;oes vi
suais sao requeridas ou pretendi
das, quase que for9osamente LEDs 
(Diodos Emissores de Luz) sao uti
lizados •.• Entretanto, essa profusao 
de componentes de "estado s6lido" 
nos faz esquecer que "ainda" exis
tem ~s e componentes que fun
cionam por outros princfpios, e que 
sao plenamente utilizaveis em cir
cuitos praticos, economicos e inte
ressantes, a um custo muito mode
rado! 

E o caso da "velhinha" 
(porem ainda com a "corda to
da" ••• ) lampada de Noon, um pe-

queno ,bulbo de vidro contendo gas 
nobre, sob baixa pressao, e nada 
rnais do que dois eletrodos aparen
ternente isolados! Sob determinada 
Tensiio (CC ou CA) a "aparente 
isolai;;ao" do g4s entre os ditos eie
trodos e "vencida", atraves de um 
fen6meno charnado de io~, 
que entao pennite a passagem (e a 
manuten~o ... ) da Corrente, ainda 
que a n!vel m!nimo, e corn um im
portante bdnus: o estabelecido flu
xo de part!culas eletricamente car
regadas (os reais ••portadores" da. 
Corrente entre os eletrodos ... ) de
tennina a emanai;;ao de f6ton:,.; 
("partfculas" elernentares de ... 
LUZ ... !). Assirn, urna "luzinha", 
tenue, fantasmag6rica, muito carac
terlstica, se manifesta sobre os ele
trodos intemos ! 

0 mais interessante ~ que, 
d~vido a uma especial caracter!stica 
das lampadas de Neon, elas podem 
ser usadas nao s6 como "ttaduto-

ras.. de Eletricidade em Luz, mas 
tamMm como os pr6prios elemen
tos ativos de um circuito (veremos 
isso a seguir, na descri(;j'ao tc!cnica 
do MOBILIGl-IT ••• ), com o que os 
arranjos podem ser grandemente 
simplificados ! 

0 MOBILIGHT (EXPANSf
VEL) "usa e abusa" das lampadi
nhas de Neon, resultando num efei
to barato, simples de montar e bo
nito de ver ..• Enfim: uma monta
gem para o iniciante, mas que 
tamb6rn o veterano sabcra bcm 
aproveitac! Apenas wn aviso aos 
(para usar urna e;v;preHao "no
va" ... ) marinheiros de primeira 
viagem: estaremos lidando com as 
Tensoes da C.A. domiciliar, 110 ou 
220 volts, que siio perigosas (se 
nao tratadas com o devido cuidado 
e .. respeito ..... ), ainda que no cir
cuito em pauta - os nfveis de ener
gia sejam absolutamente mfnimos. 
A TEN<;Ao, portanto, para os cui
dados com isola~ao, "curtos", etc., 
e SOB NENHUMA HIPOTESE, 
manuseiem o circuito, tenninais, 
componentes e fios, estando o con
junto ligado li uma tomada ! 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CIRCUITO O "es

queminha" ~ tao simples, que nao 
oferecen1 dificuldades de "leitu
ra" ou interpret~l'io mesmo aos 
eventuais "com~antes" entn, os 
Leitores/Hobbystas: a energia 
C.A. ~ captada da tomada (110 ou 
220V) e, logo .em seguida, trans
formada numa razo4vel C.C. com 
a ajuda do diodo retificador 
1N4004 e capacitor de fUtro/er-
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mazenamento de lu (com Tensao 
de trabelho de 250V para redes de 
llOV, OU 400V para redes de 
220V). Observcm que este e um 
capacitor nio clettolltieo e - por
tanto - nio polatizado ... Trata-se 
de wn componente de poliester ou 
policarbonato ... A seguir. vemos 
uma ~rie de estruniras "repeti
das", cada uma delas baseada 
numa Hlmpada de Neon, um resis
tor e um capacitor ... Cada um dos 
mddulos representa um oscilador 
de relaxac;:fio, que funciona da se
guinte maneira: a lampadinha de 
Neon recebe a energia CC da ali
menta~io. via rcsistoc/serie de 
1 OM... Em paralelo (para efeitos 
gerais das polarizai;oes do circui
to ... ) com a larnpada, temos um 
capacitor de 220n ... Inicialmcnte, 
ao ser ligado o circuito, o dito ca
pacitor encontra-se descarregado, 
mostnlndo - portanto - "zero" 
volt entre seus tenninais. Decor
rido um certo Tempo (detennina
do justamente pelo valor do resis
tor e do capacitor ••• ) a Tensao en
tre seus tenninais "crescent" ate 
adngir o valor de ioniza~o ou de 
"disparo0 da lampada. Nesse ins
tante, d!-se a ilumina(iao do bul
bo, com a ionizru;ao permitindo a 
passagem da Corrente, e ocasio
nando a breve descarga do capa
citor... Tudo, entao, recom~a: 
a larnpada se apaga, e o capacitor 
novamente vai "acumulando" 
carga, via resistor, at~ novamente 
atingir a Tensao de ioniza~o da 
Neon, para nova e breve ilumi
n~o... Esse scria o funciona
mento de apenas um m6dulo, caso 
cm que a lampadinha piscaria rit
micamente, numa Frequencia f'ixa 
e "permanente" •.. Todo o "tru
que" do arranjo consiste em 
"cruzar" todos os capacitores dos 
8 m6dulos de fonna que a car
ga/descarga de cada um deles 
"intertlm" com idendco" fen6-
meno nos demais ... ! Dessa fonna, 
ocorre uma es¢cie de "sequen
ciarnento" (sobre o qual nao te
mos nenhum controle direto ... ) 
cuja ordem depende unicamente 
de pequenas diferen<;as intnnse
cas aos componentes (valor exaro 
da Tensao de ioniza<;iio de cada 
lampadinha.. valor exato de cada 
resistor e capacitor do conjunto, 

C.A, 
110 
H5 

IN4004 

1p 
2150v 
400v 

1110M 

-ft, -n-, •• H&~ 
_j_ ___j,t 400v 

lhl.AMP.NEON 
NE-2 

...._ __ ___.,__ __________________ 3 

Fig.I 

etc.). Com tal acomoda<;lio, em 
determinado momento, uma, e 
apenas nme lampadinha estara 
acesa... No exato momento em 
que ela se apagar, ficara "autori
zado" o p:6ximo modulo a fun
cionar (proximo NAO na ordem 
do esquema. mas na "ordem ele
trica" dos seus parfunetros inter
nos, sobre os quais nao temos 
acesso ... ) e assim a "coisa" vai, 
repetindo-se todo o ciclo indefi
nidamente, enquanto o circuito 
permanecer energizado .•• ! Com os 
valores indicados para os reisto
res/capacitores, a "piscagem se
quencial semi-aleat6ria" das 8 
lfunpadas se dar4. a um rltmo hem 
dinamico e vis(vel (nem tao r4.pi
do que nossos olhos niio possam 
acompanhar, nem tao lento a pon
to de perder o dito dinamismo ••• ). 
Observem, agora, o seguinte: na 
verdade, tantos outros m6dulos 
quanto se queira (al6m dos 8 mos
trados no esquema bMico ... ) po
dem ser anexados A "fila", sitn
plesmente dando sequencia ao ar
ranjo atrav6s dos pontos marcados 
com os m1meros 1-2-3 (direita do 
diagram.a). Para facilitar as coisas 
ao Hobbysta, o proprio Jay out da 
placa especffica de CiR:uito Im
presso (veremos isso em detalhes, 
mais adiante ... ) foi estruturado de 
modo a permitir a f4cil expansiio 
do MOBil..,IGlIT, com o que con
juntos finais de 16, 24, 32 (qual
quer mllltiplo de 8, na verdade ••• ) 
lampadas poderao ser formados 
de modo direto, arnpliando bas
tante as possibilidades aplicativas 
do MOBILE ••• Finalmente, notar 
que as elevadas imped!ncias en
volvidas, e os baixfssirnos requisi
tos energ6ticos das lampadinhas 
de Neon, detenninam um consu
mo final absolutatnente irris6rio ••• 
0 circuito b4sico, funcionando 
ininterruptatnente por 1 ano, 
"gastan1" menos energia elttrica 

LJIMPADA 

+ 
NEON 
NE·:it 

l(MBOLO 

APAAINCIA 
Fig.2 

do que a larnpada incandescente 
a:( do teto do aposento em I ou 2 
horas ••• ! E l6gico que tal "muqui
ranice" tern um "pre<;o": a lumi
nosidade emitida pelas lampadi
nhas de Neon jamais sera a ruvel 
de "cegar" ... Na verdade a mani
festru;ao sera melhor percebida em 
ambiente semi-obscurecido, con
ilic;:ao bastante prop(cia para o 
aproveitamento como m6bile em 
quartos de donnir, ou em pontos 
nao intensamente iluminados de 
qualquer aposento .•. 

••••• 
- FIG. 2 - DEf ALHANDO A 

LA.MPADA NEON NE-2 - Como 
6 um componente utilizado menos 
frequenternente nas montagens 
mostradas aqui em APE, vamos a 
algtlinas "dicas" visuais sobre a 
larnpadinha de Neon... A figura 
mostra a sua aparencia e o sunbo
lo adotado para representa-la es
quematicamente, nos diagramas 
de circuito... Trata-se de compo
nente niio poJariz.ado, podendo 
entao trabalhar ( dentro dos seus 
limites el6tricos •.• ) tanto sob C.A. 
quanto sob C.C. Chamamos a 
aten<;iio para um fato: sob C.A. 
ambos os eletrodos intemos mos
trarao a luminiscencia durante a 
ioniza"'ao ••• J4 sob C.C. (como 6 
o caso do funcionamento do MO
BILE ••• ), apenas um dos eletrodos 
se iluminan1 ••. A luz 6 ~nue, 
porem marcante, em cor amare
lo-alaranjada, pouco vis(vel em 



22 
MONTAGEM 241 - MOBILIGHT {EXPANSfVEL) 

• 1 - Diodo 1N4004 
• 8 - Umpadas de Neon, tipo 

NE-2 (VER FIG. 2) 
• 8 - Resistores 10M x l/4W 
• 8 - Capacitores (poli6ster) 

220n (250V para redes de 
11 0V ou 400V para redes 
de 220V) 

• 1 - Capacitor (poli6ster) lu 
(250V para redes de 110V 
ou 400V para redes de 
220V) 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
especffica para a montagem 
(7,8 x 3,3 cm.) 

• 1 - .. Rabicho" ( cabo de for~a 
com plugue C.A. numa das 
pontas) 

• - Fio e solda para as liga~oes 

• - O MOBILE 6 um projeto 
basicamente "em aberto", 
permitindo grande mlmero 
de adaptai;oes, instalai;oes 
e improvisai;oes no seu lay 
out final de acomoda~ao. 
Assim, nao faremos reco
men~oes especlficas para 
caixas e coisas assim. .• Ao 
final do presente artigo, al
gumas sugestoes serao da
das, condicionando os ma
teriais complementares a 
serem utilizados ... 

• - Quern quiser valer-se da 
expansibilidade do MOBI
LE, deve:ra confeccionar 
vruias plaquinhas Msicas 
de Circuito Impresso, e a 
quantidade de componentes 
compatlvel com a desejada 
amplia~ao... Um aviso: a 
partir do segundo m6dulo 
(na expansao) nao mais 
serao necessruios dois 
componentes - o diodo 
IN4004 e o capacitor po
Iit!ster de 1 u... Entretanto, 
cada um dos eventuais m6-
dulos extras, requerer.1. as 
lfunpadas, os resistores e os 
capacitores de 220n (8 de 
cada, para cada m6dulo ). 

ambientes fortemente iluminados, 
por~m marcante em lugares se
mi-obscurecidos ••• 

- FIG. 3 - LAY our DO CIR
CUITO IMPRESSO ESPECfFI
CO - Assim como o prdprio cir
cuito e seu "esquema", a estrutu
ra da placa de Circuito Impresso 
tamMm mostra o aspecto "repeti
tivo" na sua organizm;ao de ilhas 
e pistas... 0 desenho, assim, fica 
muito simples e direto, podendo 
ser facilmente reproduzido com 
tinta ou decalque icido-resisten
tes ... As "coisas" nao sao muito 
"apertadas .. , de modo que nii.o hii 
pontos crlticos de desenho no pa
drao cobreado... Basta um pouco 
de atem;ao e cuidado, para que 
tudo saia direitinho. De qualquer 
modo, tenninada a confec;;ao da 
placa, ela deve ser rigorosamente 
conferida com a ilustra;;ao ( estii 
em escala 1:1), sanando-se even
tuais falhas ou "curtos" antes de 
se come,;ar as inser,;oes e solda
gens de componentes e fios ... Ao 
iniciante, recomendamos uma lei
tura previa as INSTRU<;OES 
GERAIS PARA AS MONTA
GENS, na busca de informa;;oes 
importantes sobre as tt!cnicas de 
confeci;ao e montagem de Circui
tos Impressos .•• 

- FlG. 4 - "CHAPEAIXJ" DA 
MONT AGEM - De novo, o arran
jo "repetitivo" do MOBILE faci
lita muito as coisas para o monta-

Fig.J 

F'ig.4 

dor ... Um llnico ponto importante 
~ o correto posicionamento do 
unico componente polarizado, que 
e o diodo 1N4004 (extremidade 
marcada pelo anel ou faixa posi
cionada junto ao comer da pla-
quinha ... ). De resto, simplesmente 
nao hli "onde .. OU "no que" se 
enganar... Os pontos marcados 
com "L-L--L ..• " referem-se il.s li
gai;:oes dos fios que vlio, indi vi
dualmente, .ls 8 lampadas contro
ladas ... 0 ponto .. T" vai ao "ou
tro" tenninal de todaa as larnpa
d.inhas ( detalhes na pr6;,.;.ima figu
ra ). Finalmente, os pontos 
"1-2-3" referem-se ao bus de ex
pansiio, ou seja: contatos destina
dos a "emendar" rnais e mais m6-
dulm; do M◊BILE, arnplia.ndo a 
qua.ntidade de lampadas e o efeito 
visual (detalhes ma.is adiante ... ). 
Tenninadas as liga,;oes h placa, 
tudo deve ser conferido, verifi
cando-se principalmente a ine
xistencia de "curtos" ou contatos 
indevidos entre as .11reas cobrea
das (lidando com 110 ou 220 
VCA, toda atem;iio ~ pouca, nesse 
aspecto ... ), antes de se cort:ar os 
excessos de terminais ... 

- FIG. 5 - CONEXOES EXTER
NAS A PLACA - Assim como na 
figura anterior, a placa e vista pe
la face nlio cobreada. agora porem 
enfatizando as conexoes extemas, 
que incluem as 8 lfunpadas e a en-
trada de energia CA, via "rabi-
cho" ••• Este tern seus dois fios Ii-
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gados aos pontos .. R-R" da placa. 
Ji quanto ~ Iampadas, um termi
nal de cada uma delas vai ligado 
(por pedac;os de fio no convenien
te comprimento ... ) a um dos pon-
tos .. L., • A. vontade ... Os tenninais 
.. sobrantes" de todas as 8 lampa
das. devem ser eletricamente co
netados e reunidos num s6 cabi
nho que vai ao ponto uT" .. • Ob
servar que, dependendo unica
mente do arranjo frsico escolhido 
para a disposi1yiio final das lampa
das, basta "puxar" fios finos em 
qualquer COmprimcnto OU angulo, 
sem proble1:nas, .. indo" att onde 
cada lampadinha estiver, com re
lWyao .l. placa .. mie" ••• Como a 
Corrente 6 quasc .. desprez(vel", 
nessa fia1yiio, os cabinhos (sempre 
isolados) podem ser muito finos 
(A WG 22, 24, 26 ou mesmo 28, 
sem problemas ..• ), o que facilita 
seu eventual "escondimento" ou 
embutirnento... Notem os tenni
nais 1-2-3 da placa, livres, rotula
dos com "expanslo" • a serem 
eventualmente utilizados "nos 
confonnes" da proxima figura. •• 

- FIG. 6 - EXPANDINOO O MO. 
Bll.E - Na figura esquematizamos 
um arra.njo expandido: com 3 m6-
dulos (totalizando, portanto, 24 
lAmpadas controladas ... ). Obser
vem alguns pontos (cujos concei
tos valerao qualquer que seja o 
numero real de m6dulos "enfilei
rados" •.. ). 

- Apenas o prim:,iro m6dulo reque
rer4 a lig~ao A. CA local, via 
"rabicho" ••• Assim, os pontos 
"R-R" de todos os demais m6du
los ( do segundo em diante ... ) fi-

mais placas (da segunda em dian
te ••• ), tais componentes simples
mente NAO PRECISAM ser c<r 
locados/soldados (seus lugares. 
no .. chapeado", ficam vazios ... ). 

- Um conjunto de t:res cabinhos iso-
lados interliga, respectivamente, 
todos os pontos .. 1 ", todos os 
pontos "2" e todos os pontos 
"3". 

- Em cada uma das plaquinhas, as 
lig~oes das "suas" 8 lampadas 6 
feita conforme mostra a fig. 5. 

- Quanto ao arranjo f(sico das lam
padas (24, no exemplo, mas po
dendo ser qualquer ml1ltiplo de 
8 ... ), dependem unicamente da 
vontade, criatividade e habilidade 
de cada um. •• 

••••• 
IDEIAS E SUGEST0ES ... 

Uma id6ia interessante, para 
um m6bile de quarto de criam;a, 
consiste na simula930 de um "satb
Iite .. artificial, partindo de um cor
po esf~rico de pl4stico, do qual 

•aus• DI EXPANSlo 

saem diversas (8, 16, 24, etc.) "an
tenas", cada uma delas acomodan
do uma das lampadinhas... Dentro 
do "corpo" esf6rico flea a placa 
(ou placas .•• ) do MOBILE, saindo 
de uma lateral o "rabicho" para li
~io permanente a uma tomada 
CA proxima... 0 sat6lite piscan1, 
aleatoriamente, durante toda a noi
te, embalando a crian~a. principal
mente as que tern °medo do escu
ro", e dificuldade para adormecer 
(o efeito "hipn6tico" do MOBILE 
acalmara. e levan1 a crian~a ao s<r 
no, tranquilamente ••• 

Outra sugestao (tamb6m para 
quarto de crian~a) 6 compor uma 
es¢cie de quadro, com figuras do 
uni verso infantil, Mickey, Donald, 
Pin6quio, Branca de Neve, a Bru
xa, essas coisas ( apesar que, atual
mente, os garotinhos desde a mais 
tenra idade jli gostam de ter, nas 
paredes de seus quartos, posters da 
Madonna cns:ando as "coisas" ••• ), 
cujos olbos podem conter as lam
padinhas piscantes, num efeito di
ferente, engra'illdo ••• 

Enfim: s6 a criatividade de 
cada um limitam as reais possibili
dades de aplica930/utili~o do 
MOBILE, expandido OU nao ••• ! 

••••• 
Para encerrar, lembramos (de 

novo ••• ) a necessidade de se ter 
cuidados no manuseio do circuito, 
sendo prot"'bido tocar em qualquer 
dos terminais, pistas cobreadas ou 
partes met:Micas, enquanto o dito 

~LlMPAOA9 
ll'UUI 

cam sem ~ v CA 
- Apenas O primeiro MOBILE re- 11 0 "MOIILH· .ID. O 

quer a presen~a, na sua placa, do z z o 01000 1N4OO4 1 
diodo 1N4004 e do capacitor po- 0 CA.PACITOR 011}1 Fig.6 
li6ster de lu ... Em todas as de-._ ________________________ __, 
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cujo estiver ligado ll tomada ("cho
ques" desagradaveis, e ate fatais 
sob detenninadas circunsfflncias, 
podem ser o pre~o da impruden
cia ... ). 

Um outro ponto a considerar 
(ainda dentro do aspecto SEGU
RAN<;A ••• ): o consumo real do cir
cuito 6 tiio baixo que, mesmo de
pois de desligado da tomada, du
rante alguns segundos as lampadi
nhas continuariio no seu "pisca
pisca aleat6rio-sequencial .•• ". En
quanto isso estiver ocorrendo, 6 si
nal de que o capacitor de filtro e 
arrnazenagem (1 u) ainda contera 
"carga", sob Tensao suficiente pa
ra dar um "tranco" no incauto que 
tocar simultaneamente nos seus 
dois terminais ! Assim, mesrno de
pois de desligar o conjunto da to
mada, 6 born dar urna "carencia" 
de 15 a 20 segundos, antes de me
ter o rnaozao nas partes rnetalicas 
da placa ... 

Quern quiser alterar o rftmo 
bru.ico de "piscagern" do efeito, 
podera faze-lo rnodificando os va
lores dos resistores, numa faixa ex
perimental que vai desde 2M2 at6 
os 1 OM originais. TamMrn os ca
pacitores de 220n podern ser "re
valorizados" na busca de outras ve
locid.:des no efeito (na faixa que 
vai de IOOn at6 470n, o Leitor po
<.!era experilTlfntar o valor que lhe 
proporcionar 0 andamento rnais 
agrada'.vel...) • 

••••• 

OFERTAO/DISPLAY 

K-1 (MCD 198K) - LARANJA ....••.•.......••.. . 136.000,00 
K-2 (MCD 198BK) - LARANJA . •.••••.....•...... 136.000,00 
A-5 (MCD 191 A) - LARANJA .•.......••••...• , .. 136.000,00 
K-8 (MCD 194K) - LARANJA •••••••••••••••••••• 136.000,00 
K-10 (MCD 201K) • LARANJA •••••••••••••••••••• 136.000,00 
K-17 (MCD 348K) - VERDE ..................... 168.000,00 
K-19 (MCD 368K) - LARANJA .................... 168.000,00 
K-20 (MCD 398K) • LARANJA ••••••••••••••••••• , 168.000,00 
K-46 (MCD 144K) - VERDE •••••••••••••••••• , •• 136.000,00 
A-7 (MCD 196A) - LARANJA •••••••••••••••••••• 136.000100 
A-16 (MCD 396A) - LARANJA •••••••••••••••••••• 168.000,00 

198BK 

144K 
191A 
194K 

348K 
368K 
398K 
396A 

198K 
196A 

201K 

E~••L ......... 
EMARK ELETRONICA 

Rua Gal. Os6rio, 157 
CEP 01213 Sao Paulo - SP 

Fone: (011) 223-2037 
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0 PRE-MISTURAOOR ... 

No jargao de audio, um 
''pre-rnisturador'' (tamMm chama
do de "pre-mixer" •.• ) constitui um 
circuito ou dispositivo capaz de 
promover o "casamento'' ou a 
"soma controlada" de van.as fontes 
de sinal, transformando todo o con
junto de informa~oes nurn s6 fluxo 
de sinal a ser encarninhado para 

arnplificm;ao de Potencia (corn a 
eventual interveni~ncia de m6dulos 
equalizadores, de controle tonal, 
etc.). 0 name e a fu~ao sao relati
vamente gemfricos, mas entre os 
pre-rnisturadores, destacam-se va
rias "especialidades" ... Por exem
plo: num sistema de P.A., as fontes 
de sinal podem ser o rnicrofone do 
locutor, um CD pJaya- e um tape
deck ( eventualmente tamb6m sa1'das 
de sintonizadores de FM ou AM ... ) 

cujas "infonnai;;oes.. devem ser 
rnisturadas, controladas e "casa
das" para envio ao m6dulo de 
Potencia... Outro exemplo'. num. 
salio de palestras ou de confe~n
cias. varios rnicrufones (cnda um 11 
disposi1yao de um dos conferencb
tas ... ) devern ter seus simrls "smna
dos" e controlados antes do enca
rninhamento a um sisterna de ampli
ficai;;li.o/distribul~ao (por vezes com 
manifestm;ao f'mal atraves de fones 
de ouvido indivi<luais, distribuidos 
a assistencia. .. ). 

Sao vmas, portanto, as "es
pecializa1yoes" dos pre-misturado
res, alern de serem necessarias cui
dadosas adequa"oos eletricas para 
perfeito aproveitamento dos sinais 
a serem misturados, correto "casa
mento" das impedancias e n{veis, 
faixas tonais das diversas fontes, 
etc. Dessa fonna, nem sempre 
(quase nunca. •. ) um misturador ori
ginalmente dimensionado para 
(num exemplo ... ) ser usado nwna 
mesa de discoteca pode ser aplica
do pra intennediar a liga1yao de va
rim; instrumentos musicais eletro
eletronicos num d.nico amplificador 
(quern ja tentou isso sabe que os 
resultados sao med{ocres ••. ). 
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0 "TREGUA" (3 GUITAR
RAS EM I AMPLIF1CAIX>R) foi 
projetado especificamente para o 
uso que seu nome sugere: "pegar" 
os sinais de 3 instromentos ( as 
bandas, na sua quase totalidade, 
organizam-se em tomo de 3 iastro
mentos: uma guitarra lider ou de 
solo, uma outra de base ou acom
panhamento e uma terceira, armada 
uma oitava abaixo, com 4 cordas, 
na fum;ao de contrn-baixo ... ), con
trolA-los individualmente (sem mu
tua interler6ncia) e aplica-los a uma 
unica Entrada de wn unico ampHfi
cadoI" de Po~ncia! 

Nem f preciso (para quern e 
"do ramo" ... ) explicar as rnzoes e 
vantagens purarnente economicas 
de sc usar tal sistema; um bom am
plificadoI" de 100 ou 200 watts cus
ta IIIC1lOS do que ~s amplificadores 
de desempenho equivalente, com 
50 ou 60 watts cada ... Alem disso, 
muitas bandas "co~antes", pre
midas pela inevitavel car6ncia de 
recursos na qual todos n6s vivemos 
mergulhados, apenas tern a sua dis
posi~o um amplificador de audio 
nao especializado, tipo "domesti
co" e - simplesmente dcvem "se 
virar" com isso, pelo menos nos 

. ' ensaios .... 
0 projeto do TREGUA vem 

.. tapar todos os buracos" gerados 
por tais problemas, permitindo que 
o conjunto toque e ensaie com 
grande economia, e sem perda de 
desempenho/qualidade individual 
da sonoridade dos instrumentos I 0 
m6dulo e completo e aut6nomo, 
alimentado pela C.A. local (110 ou 
220 volts), apresenta 3 Entradas 
individuais, cada uma delas dotada 
do respectivo potenci6metro de 
controle de n!vel, e 1 Sefda de si
nal, com impedancia e nlvel ji su
ficientemente .. uni versalizados" 
para acoplamento direto e pratica
mente qualquer entrnda de amplifi
caeyao de Potencia (mesmo que o tal 
amplificador seja o "3 em 1" ef da 
sala do caro Leitor/Hobbysta/Mu
sico ••• ). 

Sob um custo final bastante 
moderado, usando apenas compo
nentes padronizados, de facflima 
aquisi~ao. montagem f~il e 6timos 
resultados, o TREGUA tamb6m 
niio desmerece o conceito puramen
te est6tico; bem instalado num pe-

queno conlainer (tambem padroni
zado, facil de obter nas lojas ..• ) nao 
"fara vergonha" a nenhuma banda 
e ni.o "devera" nada a equipamen
tos profissionais equivalentes (de 
custo muito superior ... ). 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - 0 dia

grama do TREGUA mostra que 
sua estrutura e distribufda em 
quatro m6dulos intemos... Tres 
deles, absolutamente id!nticos en
tre sf, represent.am os conjuntos 
de pre-amplific~o de Entrada, 
cada um deles centrado num 
transistor de alto ganho e baixo 
rufdo (BC549). As pol~oes, 
acoplamentos e desacoplamentos 
foram cuidadosamente dimensio
nados para minima disto~ao dos 
sinais apresentados a El-E2-E3, 

470R 
2x 

IN4004 
220 

110 

0 ~ 
110 

LEO 350mA ffi 

47K 470ft 2K2 

Fig.I 

perleita "aceita1y3.o" da baixa im
pedancia e baixo nfvel caracterls
ticos dos sinais provenientes de 
guitarras e contra-baixos eletricos 
e - principalmente - completo 
"respeito" a faixa tonal passante, 
de modo a nao descaracterizar os 
timbres originais de cada instru
mento. Tamb6m e boa a "imuni
za1y3.o" circuital contra a capta~o 
de rufdos ou zumbidos ( esse cui
dado, contudo, deve ser estendido 
a parte ffsica da montagem, placa, 
cabagem, etc, como detalharemos 
mais adiante ••• ). A sefda de cada 
um dos ~s m6dulos pre-amplifi
cadores, um potenciometro de 
22K (ao coletor dos respectivos 
transfstores, via capacitor de 
lu ... ) serve para dosar o sinal, in
dividualmente... De modo a nao 
ocorrer "roubo" de Pot!ncia ou 
nfvel entre os canais, cada cursor 



28 
MONTAGEM 242 - 3 GUITARRAS E 1 AMPLIFICADOR 

de potenciometro esta individual
mente "carregado" por um resis
tor/~rie de 22K ••• Os tres resisto
res de 22K se unem, em "leque", 
para a devida "soma" dos sinais 
ja dimensionados via potenci<'>me
tros... Com esse arranjo simples, 
porem efetivo, evita-se que ao le
varmos um dos potenci6metros a 
"zero" (girado toda para a es
querda ... ) ocorra a simultanea 
atenua<;iio dos sinais dos ou
tros m6dulos, garantindo a indivi
dualidade dos controles e sinais ••• 
Efetuada a "soma" dos sinais, a 
infonna9ao el6trica resultante 6 
entiio aplicada ao 42 e ultimo m6-
dulo, atrav6s de um capacitor/iso
lador/acoplador de 1 u... Esse ul
timo m6dulo 6 formado por dois 
transfstores do mesmo ti.po nos 
blocos de entrada: BC549, mun 
arranjo que nao apresenta ganho 
( ao contrmo do que ocorre nos 
m6dulos de pre-amplific~ao •.• ), 
mas sim a fum;ao de "casar" com 
perfei9ao as impedmicias, sem 
promover "carga" sobre os m6du
los de entrada, nem sobre os esta
gios iniciais do pr6prio amplifica
dor de Potencia ao qual va ser 
acoplado! Temos, entiio, no jaque 
"S", OS sinais ja devidamente 
somados e individualmente ajus
tados, "prontinhos" para serem 
valentemente amplificados por 
qualquer bom conjunto de Poten
cia. .. A alimenta<;iio do TREGUA 
flea em I 2V nominais, fomecidos 
por fonte a transformador, ligada 
a C.A. local (110 ou 220 volts, 
por chaveamento ... ). Um par de 
diodos 1N4004 se encarrega da 
retifica9ao, enquanto que um ca
pacitor eletrolftico de born valor 
(2.200u) "amacia", filtra e arnia

zena a C.C. resultante... Notem 
ainda que, logo "de cara" um no
vo e eficiente desacoplamento na 
alimenta<;ao 6 efetuado pelo con
junto RC formado pelo resistor de 
470R e capacitor eletrolftico de 
470u, de modo a reduzir ao mfni
mo as possibilidades de "passa
gem" de zumbidos ou rufdos en
tre a fonte e os m6dulos mais 
"delicados" do circuito... Final
mente, um LED (protegido quanto 
a Corrente pelo seu resistor/s&ie 
de lK) monitora o "on-off" do 
circuito •.• 

• 5 - Transfstores BC549 (pode 
"ter letra", ti.po BC549B, 
BC549C, etc.) 

• 1 - LED vermelho, redondo 5 
mm 

• 2 - Diodos 1N4004 ou equiva-
lentes 

• 5 - Resistores 470R x l/4W 
• 1 - Resistor lK x l/4W 
• 2 - Resistores 2K2 x l/4W 
• 1 - Resistor 5K6 x l/4W 
• 3 - Resistores 6K8 x l/4W 
• 3 - Resistores 22K x 1/4W 
• 4 - Resistores 47K x 1/4W 
• 4 - Resistores 390K x l/4W 
• 3 - Potenci'5metros (log.) 22K 
• 4 - Capacitores ( disco ou pla

te) lOOp 
• 7 - Capacitores (eletrolfticos) 

lu x 25V (ou Tensao 
maior) 

• 1 - Capacitor (eletrolftico) 4u7 
x 25V (ou Tensao maior) 

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

• 1 - Capacitor (eletrolftico) 
2.200u X 25V 

• 1 - Transfonnador de fo~a 
c/primhio para 
0-110-220V e IICC.'!Ulldmo 
para 12-0-12V x 350mA 

• 1 - lntemlptor simples ( chave 
H-H, mini ou standart) 

• 1 - Chave de Tensao (botao 
"raso") tipo 110/220 

-HG. 2 - LAY OUT DO CIR
CUITO IMPRESSO FSPEC1FJ
CO - Optamos por uma placa 
"folgada", por uma s6rie de mo
tivos: a grande quantidade de 
controles e acessos invalid.aria o 
uso de uma caixa final muito pe-
quena, o que nos "desobriga" de 
compactar excessivamente o lay 
out. Outra coisa: circuitos de !u
dio, que lidem com sinais de bai
xo nfvel, sob forte amplifica,ao 
(alto ganho) sao muito sensfveis a 
capacitincias parasitas, um fator 
que pode ser atenuado com lay 
outs mais "abertos", cuidadosa
mente desenhados e testados ••• 
Finalmente, para reduzir ao mfni
mo as fi~s extemas a placa 
(tamb6m na busca do menor nfvel 
de rufdo que se possa obter ... ), 

• 1 - "Rabicho" completo (cabo 
de fo~a c/plugue C.A.) 

• 4 - Jaques grandes, mono (ta
manho "guitan'a") 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
especlfica para a montagem 
(15,0 x 5,8 cm.) 

• 1 - Metro de cabo coaxial mo-
no, fino 

• - Fio e solda para as liga~oes 

• 1 - Caixa para abrigar a mon
tagem. Qualquer COl'ltainer
padronizado (ph\stico ou 
metal), corn me.didas mini
mas de 16,0 x lO,O x 5,0 
cm. podera ser utilizado. 

• 4 - P~s de borracha para o 
container 

• I - Ilh6s de borracha ("passan
te") para a safda do "rabi
cho" 

• 3 - Knobs (de preferencia do 
tipo "graduado" ou e:om 
indicados) para os poten
ci6meb:os 

• - Pa.rafusos e porcas para fi
xm;oos diversas 

• Caracteres d¢1;alc.iveis, 
adesivos ou ttansferfveis 
para marcagAo dos e:ont«>- . 
les, Enb:adas, Salda, ere. 

preferimos incorpor& o poten
ci~metro el~trica e micamente ao 
Impresso, o ,qi.le tamWm nos 
obriga a uma cert.a larguez.a na 
placa... De qualquer modo ( con
formc se ve da figura, em ta.ma• 
nho natural ... ) o lay out resultou 
simples, nio congestionado, fticil 
mesmo de ser realizado, mesmo 
por um Hobbysta ainda riao muito 
"tarimbado". Atentem para as 
grandes Uhas cobreadas (tudo o 
que estt'i em preto, na figura, cor
responde lls lire.as cob.cadas de 
ilhas e pistas, "sobrantes" depois 
da corrosao •.• ) destinadas il aco
mod~ao e soldagem dos tenni
nais dos potenci6metros ( detalhes 
mais adiante ... ) e tamb6m a faixa 
larga circundando toda a placa. 
que perfaz uma «cerea de Terra", 
blindando o conjunto contra inter-
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fen!ncias externa.c;... Embora bas
tante "descomplicada", conv6m 
conferir muito bem a placa, ao 
t~rmino da sua confec~ao, ainda 
antes .de se iniciar as insergoes e 
soldagens de tenninais de compo
nentes ... Aos novatos, a "etema" 
recomenda~lio: consultem atenta
mente 1's INSTRUC::OES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS, la no 
in(cio da Revista ... 

• FIG. 3 - "CHAPEADO" DA 
MONT AGEM - A placa continua 
vista em seu tamanho natural, 
porem agora "olhada pelo outro 
lado" (nllo cobreado ••• ), com to
das as pegas principais ja posicio
nadas, claramente estilizadas e 
identificadas por seus cddigos, 
valores, polaridades, etc. Em 
A.P .E. utili:zamos o mais perfeito 
(sem falsas m~stias ••• ) sistema 
~ no~lio nos "chapeados", 
identificando completami.mte os 
componentes, e nao com aquela 

hist6ria de "RI, C2, Q3, T4", 
etc. que obriga o pobre do monta
dor a re-interpretar ~a por p~a, 
nome por nome, valor por valor, 
junto i'\ Lista de Pegas, durante a 
insen;ao (uma fonte de erros, tro
cas e confusoes que as "outras" 
Revistas insistem em manter, 
Vares sabem ... ). Sao vruios (e 
importantes .•• ) os componentes 
polarizados, cujas posi~oes de co
locaglio nao podem ser invertidas: 
os cinco transfstores, todos com 
seus lados "chatos" claramente 
indicados no "chapeado", os dois 
diodos, com suas extremidades de 
catodo (K) tambem nitidamente 
marcadas pelos aneis ou faixas em 
cor contrastante, e os 10 capacito
res eletrolfticos, todos com as po
laridades dos seus terminais cla
ramente anotadas na figura ( e 
tambem nos respectivos "cor
pos", conforme o Hobbysta sa
be ..• ). Cuidado tambem quanto 
aos valorcs dos resistores ( e dos 

Fig.3 

pr6prios capacitores eletrolfti
cos .•• ) de modo a nao "trocar as 
bolas" durante essa importante 
fase da montagem •.• Todas as pe
gas devem ficar com seus "cor
pos" rentes a superffcie da placa 
e tudo deve ser conferido, ao fi
nal, para s6 entao serem cortadas 
as "sobras" das "pemas", pelo 
outro lado (o cobreado •.. ) da pla
ca... Quern ainda tiver duvidas 
sobre identificagoes visuais dos 
componentes, tera que recorrer ao 
pratico T ABELA.O, junto ~ 
INSTRU<;OES GERAIS PARA 
AS MONT AGENS. Notem, ain
da, o born numero de ilhas/furos 
perifericos, junto ~ bordas da 
placa, destinados as conexoes ex
temas, detalhadas a seguir •.• 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTER
NAS A PLACA - Esse estAgio da 
montagem e tao (ou mais .•. ) im
portante quanta o anterior (colo
caglio/soldagem dos componentes 
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sobre a placa. •• ). Em circuitos de 
Audio, com as caracterfsticas do 
TREGUA, qualquer "besteiri
nha" feita na cabagem, nas co
nexoes extemas, nas blindagens, 
etc., pode arruinar completamente 
o funcionamento, introduzindo 
nudos, zumbidos, invertendo con
troles, "emudecendo" canais, etc. 
Assim, MUIT A A TEN<;AO ••• ! A 
placa continua vista pela sua face 
nio cobreada (s6 que agora devi
damente "limpa" dos componen
tes vistos na figura anterior, para 
"descongestionar" o desenho .•• ), 
sendo conveniente que o Lei
tor/Hobbysta compare a codifi
ca9io das ilhas perif~ricas, com a 
indicada na fig. 3 ••• Observar com 
cuidado as liga~oes do transfor
mador ( sempre lembrando que 
o secundmo (S) ~ o lado que 
apresenta fios de cores iguais nas 
extremidades, enquanto que o 
~o (P) mostra sempre tres 
fios de cores diferentes ... Aten~ao 
tambem as liga~oes da chave de 
Tensao (110-220). 0 LED, que 
flea ligado a placa por um par de 
fios fmos ( ou cabinho paralelo •.. ) 
t~m precisa ter seus terminais 
corretamente identificados, antes 
da conexao aos respectivos pon
tos A-K ... Quanto aos tres poten
ciometros, teriio seus terminais li
gados de fonna "semi-direta" aos 
pontos P-P-P de cada m6dulo (de
talhes na proxirna figura). Todos 

Fig.4 220-110 
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os jaques grandes (tipo "guitami" 
de Entradas e Satda, devem ser 
ligados a placa via cabagem blin
dada (coaxial) mono, na qual o 
condutor inferno ou "vivo" (V) e 
o extemo, ou malha de Terra (1) 
deve ser cuidadosamente identifi
cada ••. Os pr6prios terminais Vi
vo e Terra dos ditos jaques 
tambem precisam ser perfeitamen
te identificados antes dessas li
g~oes, jl1 que qualquer inversao 
acrescentar.ii um "bQita ronco" ao 
canal erroneamente conetado ... 
Outra coisa: todas as conexoes 
blindadas (marcadas com um aste
risco dentro de um pequeno c<rcu
lo, na figura. •• ) devein ser feitas 
com o menor comrpirnento poss{
vel, de modo a evitar a captm;ao 
de zumbidos .... Excessos de fios, 
cabagens "penduradas" e enrola
das pra todo Iado, sao i.ncompal:f:
veis com as montagens de circui-

tos que manejem sinais de baixo 
n(vel, como ~ o caso do TRE
GUA ... 

D-L 

~___,fni:~. t 1---~CA 

- PIG. 5 - DET ALHAMENTO DA 
CONEXAO DOS POTENCIO
MErROS A PLACA - 0 desenho 
mostra, com clareza, como os tres 
potenciometros sao, ao mcsmo 
tempo, fisicamente presos, e ele
tricamente ligados a placa, via 
pontos P-P-P ... lnicialmente, em 
cada m6dulo, tres "toquinhos" de 
fio rfgido e nd devem ser inseri
dos e soldados aos ditos pontos, 
de modo que sobressaiam cerca 
de 1,0 a 1,5 cm. pela face nao co
breada do Impresso ... Esses fiozi
nhos devem, entao, ser hem ali
nhados na vertical ... Os tenninais 
dos · potenci6metros pn:cis.illl1 ser 
cuidadosamente dobrados, em a.n
gulo reto (90°), "para trib", e -
em seguida - inseridos os respec
tivos furos nos fiozinhos j.ii fixa
dos h placa, .. Na sequcncia, os 
fios sao dobrados, "travando., os 
termipais dos potencidmetms, de
pois do que os pontos podem ser 
soldados (cortando-se, ao final, 
eventuais sobrinhas das pontaB 
dos fios ... ). Dess.a fonna, os 
"corpos" dos potenciometros fi
cariio solidamente presos a placa, 
enquanto gue as liga~ elttricas 
(percursos importantes dos sinais 
a serem controlados ... ) flcarao 
obviamente curtas e diretas, como 
conv~m... Depois dos tres poten
ci6metros terem sido anexados a 
placa, confonne mostra o diagra
ma, seus eixos devem ser bem 
alinhados, cuidadosrunente ("so
bra" uma certa flexibilidade nas 
conexoes medlnicas, permitindo o 
fkil ajuste manual do posiciona
mento ... ) de modo a manter a 
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est~tica do conjunto, e tam~m a 
facilitar a futura inse~ao dos ei
xos de controle nos respectivos 
furos na face do container adota
do... Um ponto IMPORT ANTE: 
antes de se soldar os potenciorne
tros a placa, deveri1 ser feito urn 
"estudo dimensional" dos com
prirnentos dos eixos, em fun,;ao 
do container. posi~ao da placa a 
ser adot.ada no interior da caixa, 
tarnanho e forrna dos knobs. etc. 
Se for cornprovada a necessidade 
de se "encurtar" um pouco os ei
xos dos·potenciometros, estes de
verao ser obviamente - serrados 
na conveniente dimensao antes de 
se promover as fixa~oes h placa 
(conforme fig. 5). 

- AG. 6 - 0 ACABAMENTO DO 
TREGUA - Embora nao .. obri
gat6ria", a con:figurac;ao extema, 
o "jeitao" do TREGUA acabado, 
deve - na nossa opiniiio - ser mais 

SOlD &AIKO 

Fig.6 

ou menos confonne sugere a figu
ra ... No painel frontal (para total 
conforto nas conexoes e utili
za~ ... ) podern ficar OS 4 jaques, 
sendo que pr6xirno a cada jaque 
de Entrada deve ficar o respectivo 
potenciometro de controle ... 0 ja
que de Safda pode ficar um pouco 
apenado dos demais... A chave 
liga-desliga e o LED piloto, po
dem ficar nas extremidades do 
painel, de modo a nao atrapalhar 
o manuseio dos controles e ja
ques... Na traseira do conjunto, 
ficam a chavinha de Tensao 
(110-220) e a passagem (com 
ilh6s de borracha) do '"rabicho" 
(cabo de forc;a). Quanto a este, ~ 
"de born alvitre" (para usar lin
guagem momirquica ... ) dar um n6 
no dito cabo, pelo lado intemo da 
caixa, de modo a bem trav~-lo, 
mecanicamente, contra esfor~os 
invblundrios que poderao romper 
as conexoes a placa ..• Os pes de 

AMPLIF. POTENCIA 

Fig.7 

borracha e a marcac;ao dos contro
les e acessos com caracteres ade
sivos ou transferi'veis, darao aca
bamento realmente profissional ao 
conjunto, que ficara tao bonito 
quanto qualquer aparelho com
prado em loja ( quanto ao desem
penho, o TREGUA tamMm nao 
ficara. "devendo" nada, conforme 
ji dissemos, e Voces compro
varao •.• ). 

- AG. 7 - USANDO O TREGUA -
J~ tern ficado mais do que 6bvio, 
mas em todo caso o diagrama 
mostra a inter-conexao dos ins
trumentos, TREGUA e amplifica
dor final de Potencia ... Quanto 
aos ajustes, trata-se de questao de 
gosto individual, ou das pr6prias 
necessidades dos arranjos musi
cais, etc. Os musicos de plantiio, 
aqui no Laborat6rio de APE, re
comendam a seguinte f6nnula: 

- No amplificador de Potencia, 
ajusta-se o volume para a intensi
dade final desejada e colocam-se 
os controles de tonalidade todos 
em seus pontos IllillllllOS. 

- Em cada instrumento, o respecti
vo musico ajusta os controles e 
chaveia os captadores confonne 
seu gosto ou confonne requer a 
~a musical que vai ser executa
da ... 

- Nos controles individuais. do 
TREGUA, entao, os nfveis de ca
da instrumento poderiio ser di
mensionados a vontade, de modo 
que todos sejam ouvidos na inten
sidade esperada, cada um com sua 
.. presen~a" assegurada, sem "en
cobrir" os outros, mas tamMm 
sem "sumir" no contexto da so
noridade geral ! 

0 resto 6... "resto" ! E tocar e 
agradar (ou, em caso con~o, 
aguentar os arremessos de ovos e 
tomates pela plaMia descontenre, 
mas isso fica por conta do talento 
- ou da falta dele - de cada um. .. ). 

••••• 
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MINl·INTERCOMUNICADOR 

INTERCOMUNICANDO ... 

Na moderna terminologia de 
Elet.ronica, a palavra .. intercomuni
cador" designa todo e qualquer 
dispositivo capaz de promover o 
fluxo bilateral de dados, porem 
com enfase no conceito verbal, ou 
seja: na possibllidade de duas pes
soas "conversarem", uma com a 
outra, estando em locais distantes ••• 

Um "intercomunicador" shn
ples e que todo mundo usa o temrx> 
todo t... o velho e conhecido TE
LEFONE ! 0 nosso MINI-INTER
COMUNICADOR mostra um fun
cionamento e aplica~ao gen6rica 
muito proximos dos de um tradi
cional telefone... Apenas que nao 
M teclas a serem digitadas, uma 
vez que nao existe escolha de "a 
quern chamar": trata-se de um dis
JX>Sitivo uoicameme bilateral, ou 
seja, destinado a promover a con
versac;ao entre dois pontos detenni
nados e fixos (ou semi-fixos, devi
do ll relativa portabilidade do dis
positivo ... ). 

Por exemplo, numa aplicru;ao 
como brinquedo sofisticado, o caro 
Leitor/Hobbysta Govern, princi
piante ... ) podem estabelecer, com o 
MINTE, um elo de comunica~ao 
permanente com um colega que re
sida na mesma rua, a .. vmias ca
sas" de distfulcia, desde que se 
possa "puxar" entre as duas re
sidc!ncias um cabinho paralelo fino 
no comprimento conveniente ! 

Em utilizac;oes mais s6rias e 
pmticas, o MINTE pennitim o con
tato e conversa~ao entre um rx>rtei
ro e uma secret.M.ia, localizados ca
da um em seu JX)Sto de trabalho 
numa firma, escrit6rio, f4brica, etc. 

Existem, contudo, alguns 
pontos a serem considerados antes 
de se iniciar a montagem do MIN
TE: 

- Embora a comunicac;ao seja bila
teral ( daqui pra 14 e de 14, pra 
c4. •• ) o controle do sistema ~ uni
lateral, ou seja: apenas a pessoa 
junto a qual ficar a unidade 
"LOCAL" do MINTE tern como. 
determinar o "sentido" da comu-· 

nica~ao (quern "fala" e quern 
"escuta" em determinado momen
ta ... ). 

- 0 volume sonoro nao ~ elevado, 
ficando o uso do disrx>sitivo res
trito a ambientes onde o nlvel na
tural de ruldos nao seja muito 
"bravo"... Qualquer dos dois 
operadores do MINTE devera es
tar suficientemente pr6ximo da 
sua unidade de comunicm;ao 
("LOCAL" ou "REMOTO" ••. ) 
para poder manter uma conver
sa~ao confo~vel e intelig{vel ... 

- Para uso "na miio", levando o 
aparelho junto A boca (para falar) 
ou junto ao ouvido (para ouvir, 
naturalmente ... ), o MINTE e wna 
"baba", mesmo porque seu tama
nho final super-reduzido (di
mensoes proximas das de um ma
c;o de cigarros ••• !) pennite con
fo~vel operac;ao "rx>~til" (o 
temio "po~til", aqui, e relativo, 
uma vez que as duas unidades es
tarao inevitavelmente e fisicamen
te ligadas pelo cabinho paralelo 
ou par de fios finos ... ). 

Enfim, existem algumas nlti
das e inevit4veis simplifica~oes no 
circuito do MINTE, que nao lhe 
pennitem um desempenho identico 
ao de sofisticados intercomunicado
res comerciais, principalmente a 
nlvel de nlvel sonoro final na es
ta~ao que "recebe" a mensagem ... 
Contudo, esse ~ um ~ que se 
paga pela incrfvel miniaturiza~ao 
do disJX>sitivo, seu baixfssimo cus
to, extrema facllidade de monta
gem, instalru;ao e USO, alem do seu 
baixfssimo conswno (normalmente 
alimentado JX>r bateriazinha de 
9V .•. ). 
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As pequenas e inerentes .. in_ 
suficiencias" do MINTE, contudo, 
absolutamente Dio invalidam sua 
segura utilidade num "monte" de 
aplica<;oes praticas, principalmente 
onde certos graus de sofistica<;iio 
simplesmente nao sejam necessd
rios... Alem do mais, a nfvel de 
montagem experimental ou vincu
lada ao Hobby e ao aprendizado, a 
validade do MINTE e incontesut
vel ! 0 Leitor iniciante ficara - te
mos certeza - satisfeito com os re
sultados (e o "veterano" sabera -
tambc!m com certeza - aplic4-lo 
num grande nt'imero de adapta96es 
v4lidas e praticas ... ). 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - No 

"centro" do cin:uito, um unico, 
pequeno e "humilde" (embora 
versatilfssimo ... ) Integrado 741, 
amplificador operacional, faz "s6 
tudo" ... ! Para poder trabalhar 
confortavelmente com fonte iinica 
( os circuitos tfpicos com Amplifi
cadores Operacionais Integrados 
normalmente requerem fonte split 
ou duplas ... ), um referencial de 
"meia Tensiio" da alimenta<;:10 
geral e oferecido pelo "totem" de 
dois resistores de 47K, cujo "n6" 
esut ligado a Entrada Nao Inver
sora (pino 3) do 741... 14 o pino 2 
- Entrada Inversora - recebe dire
tamente os sinais eletricos "tradu
zidos" por um pequeno alto-fa
lante ( que, no caso, funciona co
mo microfone ... ), atrav~s do ca
pacitor de isola9ao (lOu) em serie 
com um resistor de 4 ?OR ••• 0 re
sistor de 100K, entre a Sa{da do 
Operacional (pino 6) e a citada 
Entrada Inversora, promove a rea
limenta9iio e determina o elevado 
ganho geral do arranjo, que ma
tematicamente corresponde a 
raziio entre o dito valor de 100K e 
o valor do resistor de Entrada, 
470R (um fator de amplifica9ao 
superior a 200, confiram. •. ). Des
sa fomia, OS tenues sinais eletri
cos enviados pelo alto-falante/mi
crofone, siio elevados em nfvel 
por um fator de mais de 200 ve
zes, e tornrun-se presentes, na 
Safda (pino 6) em condi<;iio sufi
ciente para excitac;ao de outro pe
queno alto-falante ( este na fun<;:io 

CHl 

de "falante mesmo" ... ). Notem 
que, embora o 741 nao seja - ob
viamente - um dispositivo de 
Potencia, pode, perfeitamente, 
manejar n(veis de Sa!da suficien
tes para excita,;iio de dispositivos 
que nao "puxem uma enormida
de" ... De qualquer modo, para 
isolar a Sa!da (pino 6) quanto 
a C.C., um capacitor de lOOu e 
intercalado, trazendo ainda, em 
s=ie com o alto-falante final, um 
resistor de 47R destinado a limitar 
a dissipa9ao a n!veis seguros, 
alem de promover um melhor ca
samento de impedllncias entre o 
Integrado e o falante de Safda ... 
0 conjunto e energizado por uma 
pequena bateria de 9V, que deve 
apresentar excelente durabilidade, 
uma vez que o reno m~dio e de 
poucos miliamperes... Quern qui
ser, poderd simplesmente substi
tuir a dita bateriazinha por um 
pequeno "eliminador de pilhas" 
(eta nomezinho imprdprio ..• !) ou 
"conversor", capaz de fomecer (a 
partir da tomada de C.A. local) os 
necessmos 9V, sob 250mA ( com 
larga "folga" ... ). A chave CH-1 
controla a energiza,;ao geral do 
circuito ... J:i a chave CH-2, obri
gatoriamente de 2 polos x 2 po
si~ e a responsavel pela .. bila
teralidade" controlada da comu
nica<;ao, uma vez que, dependen
do da posi<;ao do seu cursor, o al
to-falante "LOCAL" falara para 
o "REMOTO", ou o "REMO
TO" falara para O "LOCAL" ... 
Tanto a chave CH-1 quanto a 
CH-2, ficam a disposi~iio da pes
soa que controla a esta~ao "LO
CAL" ... Na esta<;:io "REM OTO" 
flea apenas e tao somente o alto-

Fig.1 

falante, interligado com o m6dulo 
"LOCAL" atraves de um par de 
fios finos (cabinho paralelo) com 
qualquer comprimento que seja 
necessmo (testado em nosso La
borat6rio, com ate 30 metros ••• ). 
Finalizando o detalhamento do 
circuito, lembramos que - pelas 
caracter!sticas do 741 - embora o 
circuito seja muito sensfvel, a 
Poillncia final de audio na Sa!da ~ 
modesta, de modo que a perfeita 
audii,:ao da comunica1yao verbal 
apenas pode ser feita, de modo 
confort:ivel, em posi~ao (do ope
rador ... ) proxima a respectiva es
ta~ao (o nfvel final, ~ pouco in.ab 
do que o mostrado por um telefo
ne convencional ... ). 

••••• 
- FIG. 2 - LAY OUT DO CIR

ClJITO IMPRESSO ESPECfFI
CO - A plaquinha ~ "ridfcula" de 
tao pequena e simples ... ! Mesmo 
um Hobbysta iniciante, com pou
qu{ssima pratica, conseguir/1 tevar 
sua confeci,:ao a born temIO, sern 
enfrentar grandes problemas... 0 
padrao cobreado de ilhas e pistas 
e visto, na figura, em tamanho na
tUTal, portanto basta .. ca.rbonar" a 
figura sobre a face cobreada de 
um fenolite "virgem,. nas conve
nientes dimcns6es, fazer a tm,;a
gem acido-resistente, com tinta 
apropriada ou (o que e melhor ... ) 
com os decalques tam~m apro
priados, efetuar a corrosiio na so
lu9ao de percloreto de ferro, la
vagem, fura<;ao das ilhas e limpe
sa final com palha de a.;o fina. .. 
De qualquer modo, convim fazer 
uma cuidadosa conferencia f"mal, 
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USTA DE PE9AS j 
• 1 - Circuito Integrndo 741 
• 1 - Resistor 47R x 114W 
• 1 - Resistor 470R x l/4W 
• 2 Resistores 47K x l/4W 
• 1 - Resistor IOOK x l/4W 
• I - Capacitor (eletrol!tico) !Ou 

,1;l6V 
• l - Capacitor (eletrolttico) 

100u x 16V 
• 2 - Alto-falantes, mini, 8 ohms 

(se puderem ser obtidos 
pequenos alto-fala.ntes com 
i.mpedandas maiores - 16 
ou 32 ohms - o rendimento 
geral do circuito sen'i ai nda 
mclhor ... ) 

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

• 1 - Chave 2 polos x 2 posii;oes 
(tipo H-H mini) 

• l - "Jaque" tipo 12, mono 
• I "Plugue", tipo P2, mono 
• I - "Clip" para bateria de 9V 

(VER TEXTO) 
• 1 - Placa de Circuito Impresso 

espec(fica para a monragem 
(5,1 X 2,3 cm.) 

• - Fio e solda para as liga~oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 2 - Caixinhas para abrigar as 
estac;oes "LOCAL" e 
"REMOTO". As reduzidas 
dimensoes do conjunto/cir
cuito pennitem a utilizac;iio 
de containers padronizados 
tamMm modestos em ta
manho, notadamente na es
ta~ao "REMOTO", onde -
na pnUica - fica apeoas um 
pequeno alto-falante! 
Mesmo a caixa da estru;ao 
"LOCAL", contudo ( que 
contertt, al6m do "seu" al
to-falante, a plaquinha do 
circuito, bateria e chavea
mento ..• ) podera apresentar 
dimensoes pr6ximas i'ts de 
um ma~o de cigarros ..• 

• - Caho paralelo fino ( n2 22 a 
26 ••• ) no comprimento sufi
ciente para interligru;ao das 
duas esta~oes ( at!S 30 me
tros, nos nossos Testes, 
mas podendo ser experi
mentadas distancias maio
ms). 

na busca de defeitinhos (falhas, 
"curtos", etc.), antes de se come
~ar as soldagens, sanando even
tuais pequenos problemas previa
mente (depois das pe<,;as coloca
das e soldadas, fica mais diffcil 
encontrar-se ou corrigir-se defei
tos na placa ••• ). 

- FIG. 3 - "CHAPEAOO" DA 
MONT AGEM - Agora mostrada 
pelo lado nao cobreado, a plaqui
nha ~ vista j~ com todas as prin
cipais pegas devidamente posicio
nadas, identificadas pelos seus 
c6cligos, valores, polaridades, etc. 
Ateni;ao, prindpalmente, ao posi
cionamento do Integrado (extre
midade marcada nitidamente incli
cada) e polaridades dos dois ca
pacitores eletrolfticos (a "pema" 
mais longa t o terminal positivo, 
al~m da dita polaridade, costumei
ramente, vir marcada sobre o pr6-
prio corpo dos componentes •.. ). 
Cuidado, ainda, para nao trocar 
valores/posi~6es dos 5 resisto
res .•. Ao iniciante, recomendamos 
que durante a fase de inser~ao das 
pe<,;as e respectiva soldagem, se
jam consultados os encartes per
manentes de APE: INSTRU(.;OES 
GERAIS PARA AS MONT A
GENS e TABELAO ... Nesses 
importantes anexos de APE o Lei
tor "come.;;ante" encontra sempre 
essenciais infonna~oes, dicas e 
explica~oes sobre a boa t6cnica 
de montagem e identificm;ao de 
pe~as, polaridades, c6digos, valo
res, etc. Apenas depois de tudo 
muito bem conferido, as "sobras" 
de terminais deverao ser "ampu
tadas" (com alicate de corte, pelo 
lado cobreado da placa ... ). Notem 
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-

algumas ilhas/furos perif~ricos 
(junto as bordas da plaquinha), 
"sobrando" na figura... Esses 
pontos destinam-se i'ts (tam~m 
importados ,) conexoes extemas, 
detalhadas na pr6xima ilus
trai;ao ••• 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTER
NAS A PLACA - A plaquinha 
continua vista pela sua face nao 
cobreada... Aqueles componentes 
cujo posicionamento j4 foi de
monstrado na figura anterior, sao 
mais visualizados, para nao "em
bananar" a interpreta~o... Enfa
tizam-se, agora, as liga<,;oes ••ex
tra-placa", incluindo-se as de 
alimenta~ao (aten~o i't polaridade 
dos fios que vem do "clip" de 
conexao da bateria, sempre com o 
fio vermelho representando · o po
sitivo e fio preto o negativo ... ) e -

O-L 
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Fig.5 
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principalmente - ao relativamente 
complexo conjunto de conexoes i't 
chave CH-2, de cuja perfei~ao 
depende a correta opera~o do 
MINTE... Observar com muito 
cuidado e aten~o os fios entre os 
terminais E-T I S-T da placa, al
to-falante "LOCAL", jaque J2 de 
safda da unidade, e chave CH-2 ••• 
Notar ainda que dois pequenos 
jumpers (liga~oes diretas, com 
pedacinhos de fios isolados ... ) 
devem ser promovidos em "X", 
ligando o terminal superior direito 
com o inferior esquerdo, e supe
rior esquerdo com inferior direito, 
da dita chave CH-2 (que, na figu
ra, 6 vista pelo lado dos terminais, 
facilitando a interpre~o ... ). No
tar ainda outras importantes in
fonnac;oes visuais quanto aos sen
tidos de funcionamento das cha
ves (D-L para "desliga-liga", em 
CHI, e F-E para "fala-escuta" em 
CH2) ••• Finalmente, observar o 
plugue P2 que deveni ser incorpo
rado i't extremidade "local" do 
longo cabo paralelo de interco
oexao das estac;oes... Procurar 
realizar todas as conexoes i't pla
quinha de modo compacto e dire
to, usando peda~s de fio no 
comprimento "apenas suficiente", 
sem muitas .. sobras", j4 que 
aqueles "baita fiozoes" pendura
dos pra todo lado, a16m de enfeiar 
a montagem, constituem 6bvia 
fonte de problemas e confusoes 
futuras .•• 

- FIG. S - A CAIXINHA DA ES
T Ac,;AO "LOCAL" - As reduzi
das dimensoes da placa, bateria, 
alto-falante e chavinhas, permitem 
"embuti.r"' todo o conjunto mos-

trado na fig. 4 num container bas
tante compacto (sao vafias as cai
xinhas padronizadas que servi.riio 
para a fun~o, encontraveis nas 
lojas de componentes .•• ). O 
.. jeitao" mostrado na figura cons
titui - obviamente - apenas urna 
sugestao est6tica, que admite va
ria~s i't crit6rio do Lei
tor/Hobbysta... 0 importante 6 
posicionar o alto-falante, intema
mente, na parte frontal (furinhos 
ou cortes poderiio ser feitos na 
tampa principal da caixa, para a 
devida "passagem" do som ... ), 
colocar as duas chaves (D-L e 
F-E) em locais pr4ticos e con
fortaveis ao operador, e aplicar o 
jaque 12 (para conexao do cabo 
paralelo longo, a outra estac;ao ... ) 
numa das laterais, de modo a nao 
obstruir ou congestionar o painel 
principal ... 

- FIG. 6 - A EST AC;AO ... REMO
TO" - Na "outra" estac;ao 
("REMOTO"), o dnico "conted
do" 6 o pequeno alto-falante, a 
cujos tenninais devem ser solda
das as extremidades do longo ca
binho paralelo vindo da esta~ao 
"LOCAL" (~ qual esta ligado via 
plugue/jaque P2/J2. conforme de
talhado nas figuras anteriores •.. ). 
Nos nossos testes, a comunieat;ao 
perrnaneceu ~•intelig(vel" em 
distincias de at:6 30 metros (mais 
do que suficientes para manter a 
praticidade e a validade em am
bientes donwsticos ou mesmo pro
fissionais, isso sem contar as JXIS
sibilidades como simples "brin
quedo" ... ). Entretanto. dependen-

PLUGUE 

AO 
'LOCAL' 

ATE 30m 

do tam~m da pr6pria imped!ncia 
real dos mini-alto-falantes utiliza
dos, maiores distAncias poderiio 
ser experimentadas (50 metros ou 
mais •.. ). E born lembrar um fator, 
contudo: se os alto-falantes mos
trarem impedAncias ma.is ahas do 
que os 8 ohms convencionais, o 
resistor original de 47R dever~ ter 
seu valor proporcionalmente re
duzido,., Assim, com falantes de 
16 ohms. o dito resistor podera 
ser redimensionado para 39R, e 
com falantes de 32 ohms, o valor 
do citado resistor poden'i .. cair" 
para 22R ••• Notem que, embora o 
MINTE fucione perfeitamente sob 
imped!ncias de 8 ohms nos aJto
falantes acoplados, se unidades de 
impedlincia maiw puderem ser 
obtidas, tanto a sensibilidade, 
quanto o proprio volume (sempre 
"modesto". nao adianta esperar 
.. berros,, do cin:uito ... ) final na 
recep<;ao, ficarao nitidamente me
lhorados ••• 

UTILIZANDO O "MINTE" ... 

Tudo montado e eonferido, esten
dido o eabo pacalclo fino e isolado entre 
as duas estai;oes, o Leitor/Hobby~ta de
ve pedir o aux.flio de um amigo, que fi
cara junto a estai;iio "RRMOTO" (de 
preferencia segurando na mao a · sua 
unidade, junto a boca/ouvido ... ). Quem 
oomandar a esrao;ao "LOCAL" deve, 
entao·, ligar a unidade (via chave D-L) e 
posicionar CH- 2, inicialmenre, na con
di<r,ao "P' ("LOCAL" fa.la para "RE
MOTO" ... ) e dizer uma "abobrinha" 
qualquer, com a hoca pr6xima ao "seu" 
alro-falante (um pa.Imo de dista.m;ia t1 
mais que born ... ). No fim da comuni-

Fig.6 

"R£MOTO' 



MONTAGEM 243 

ca¢o, o operador do "LOCAL" deve 
inquirir a pessoa que esti Iii no "RE
MOTO", sobre as condic;:15e11 em que a 
comunicliyio foi rccebida., dando um 
"ci1mbio" c, imcdiatamente, posicionan
do CH-2 na condi~o "E" ("LOCAL" 
eswta "REM OTO" ... ). Assim, poder:i 
ouvir o que o distante amigo esmr, di
zendo ... 

Comprovado o funcionamento, i 
!16 instalar o conjunto em definitivo, pa
ra a de5ejada aplic~ao ... 

Notem que a boa sensibilidade do 
MINTE, aliado ao fato da ei~ao 
"LOCAL" privilegiar-se de todo o con
trole da operac;:ao, permite inclusive o 
ui;a como "escuta", ou seja: sempre que 
o operador do "LOCAL" quiser "xere
tar" o que se conversa pr6ximo ao 
"R.EMOTO", basta eolocar CH-2 na 
wiis:io "E", aproltima.r sua unidade do 
ouvido, e bisbilhotar ii vontade! Se a in
te~liO de uso for eutameote essa, 
CH-2 poder4 au! ser dispensada. com 
um pequeno alto-falante/mierofone ins
talado sub-repticiamente no local que 
deva ser "escutado", puxando-se um 

I cabinho paralelo do dito falante aos 
' terminais E-T da placa (ver fig. 4) e li

gando-!le aos terminais S-T da dita pla
ca, diret.amente um fone de ouvido 
(qua.lquer impedancia entre 8 e 32 
ohms), atravis do qua! o "espiao" po
derf ouvir tudo o que se conversa no 
amhiente monitorado ... ! 

Finalizando, lembramos que o 
MINTE poded (em alguns casos, com 
rutida vantagem ..• ) ser alimentado 
tambi!m com pequenos conversores 
(9VCC) de baixa Corrente, sem pro
blemas ... Entretanto, se ta.is conversores 
m'io forem de razoaveJ qualidade, a e~
vada sensibilidade do circuito podera in
duzir roncos na audi\tao da comuni
ca1yao ••• 

Utiliz.ado sob energia de bateria, 
se o operador (do "LOCAL" .. ,) ntio se 
esquecer de sempre desligar a chavinha 
geral quando nao em uso o MINTE, a 
durabilidade da dita bateriazinha sera 
muito boa (o eircuito "puxa" poucos 
miliaml)l4res ... ). 

Outra "dica"; a chave CH-2 po
der, ser substitufda por uma do tipo 
com "retorno automatico" (push-but
lOD. 2 polos x 2 posityoes ... ), com o que 
em stand by o MINTE podera ficar au
tomaticamente em con~o de "LO
CAL" escuta "REMO TO", facilitando 
e agilizando as comuni~s e chama
das (nesse caso, quando o "LOCAL" 
quiser falar ao "REM OTO", basta pres
sionar o dito push-button. caso contra• 
rio o "REMOTO" poder~ chamar o lo
cal, sempre que queira. •• ). 

••••• 
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MICRO·SIRENE 
DE POLICIA II 

VOLTANDO A UM TEMA QUE 
AGRADA AOS HOBBYSTAS ... 

No distante n2 7 de APE (pu
blicado quase 4 anos a.tras ••• ) mos
tramos um projeto ( que foi, na 6po
aty objeto do BRINDE DE CAPA, 
com os Leitores/Hobbystas ga
nhando a plaquinha para efetuar a 
montagem. •• ) de enonne sucesso, 
intitulado MICRO-SIRENE DE 
POUCIA ••• Era um "circuitico0 de 
nada, baseado num dnico trans!stor. 
mais um pequeno transfonnador 
(especial ... ), al.Sm de alguns resis• 
tores e capacitores. Dentro da cate
goria "gerador de efeito sonoro", a 
MICRO-SIRENE DE POUCIA 
sw:preendeu a todos, pela extrema 
fidelidade com que imitava uma si
rene "de verdade", al6m da subs
tancial Po~ncia sonora ( conside
rando que "tudo,. era feito por um 
simples "BC", energizado por ba. 
teriazinha de 9V ... ). 

0 Hobbysta (principalmente o 

iniciante ... ) gosta tanto de circuitos 
geradores de efeitos sonoros que 
~ hoje ( confonne est.att'sticas con-· 
flrmadas pela Concessionmia Ex
clusiva dos KITs do PROF. BIDA 
MARQUES ... ) o conjunto para 
montagem da dita MICRO-SIRENE 
constitui um dos campeoes de ven
da, entre os mais de 200 KITs nor
malmente oferecidos aos Leito-
res/Hobbystas ••• ! 

Infelizmente (e, na vida. sem
pre tem um danado de um "infe
lizmente" ... ) aquele circuitinho, 
embora terrivelmente eficaz, sim
ples e "enxugado0

, apresentava um 
componente de categoria .. espe
cial": o pequeno transformador tipo 
"pinta vermelha .. , diffcil de ser ob
tido nas localidades pequenas desse 
Brasilzao ... Como sabem os Leito
res/Hobbystas assfduos, aqui em 
APE sempre batalhamos para criar 
projetos tao "universais" quanto 
poss!vel, no sentido de que nin
gu6m fique "amarrado" A uma cer• 

ta obrigatoriedade de adquirir o 
conjunto na fonna de KIT ••• Nossa 
luta constante sempre foi procurnn
do criar montagens ao mesmo tem
po interessantes, v4lidas, modemas, 
in~tas e pn1ticas, mas quc uscm 
apcnas componemes ""'st.andartim
dos", adquirfveis em qualquer 
.. quitanda .. , para que ningu<!m se 
frustre (como V~s sabem que 
ocorre com as "outras" publi~ 
de Eletronica, por ar ••• ). 

Assim, "pressionado" por al
gumas eentenas de cartas, ao longo 
desses quase 4 anos. nosso Labo
mt6rio "tomou vergonhan e 
disp6s-se a re-projetar a montagem. 
mantendo absolutamente todas as 
suas desejiveis camcted"sttcas. 
po~ obrigatoriamente ••fugindo" 
daquele danadinho do traosfonna
dor .. pinta vennelha0

• tao diflcil de 
encont:rnr. atualmente ... Acostuma
dos a .. tirar dgua de pedra .. e a 
"nlo levar desafios par.i casa", nAo 
deu outta: rapidinho saiu a MI
CRO-SIR.ENE DE POLfCIA 2, 
atendendo a todos essea requisitos ! 

Desempcnho, fidelidede, con
sumo. simplicidade, etc., tudo ficou 
.. igualzinho" ao projeto original 
(quern quiser, pode eonfcrir ... ). E 
ainda ganhou-se duas possibilida
des el'.tras (invbtveis no projeto 
original, por uma ~rie de motivos 
t&nicos ... ); embora basicrunente 
dimension.ado para acionamento 
por push-bulton, o pmjeto admite, 
com grande facilidade1 adapta~ 
para controle por .. toque .. (bastan
do encosw o dedo sobre um. par de 
pequenos contatos rneufilcos ... ). E 
tem mais: tamb6m com grande faci-
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lidade, o sinal de saida da MI
CRO.SIRE.NE DE POUCIA 2 po
de ser "extraldo" e direcionado pa
ra amplific~o de alta Potencia. o 
que amplia muito as possibilidades 
aplieati.vas ! 

••••• 
HG. 1 - 0 CIRCUITO - No 
.. meio do cmnpo", um lntegrado 
da famO.ia digital C.MOS, o 4046, 
basicamente um PLL (~loo
Ired loop), utili.zado aqui como 
VCO ( oscilador oontrolado por 
TensAo). A Frequencia fundamen
tal do VCO 6 detemrinada pelo 
valor do capacitor de 100n (entre 
pinos 6-7) e pelos resistores de 
10K (pino 11) e 10M (pino 12). 0 
timbre Msico gerado pelo oscila
dor, contudo, pode "'excursionar" 
desde praticamente ••zero" Hertz, 
at6 wn valor substancialmente 
elevado de Frequincia, a partir do 
n!vel de Tensao momentaneamen
te apllcado ao pino de controle, 
9 ... Assi.m. o conjunto formado 
pelos dois resistores de lM aco
plados ao dito pino, mais os tem
pos de cargatdescarga do capaci
tor anexo, de 4u7, detenninam 
( via atyio do push-butloo. .. ) toda 
uma "rampa" (ascendente quando 
o push-button encontra-se .. fe
chado•'. descendente quando "a
berto" ••• ) de tonalidades, numa 
in:ritaQfio absolutarnente fiel da 
sonoridade das tradiclonais sire
nes de carros policlais! Nos pinos 
de safda do VCO intemo do 4046 
(3 e 4) o sinal gerado t recolhido 
e encaminhado via capacitor de 
100n A base de um ••modesto" 
BC548 (que, em stand by, ~ man
tido .. cortado" pela presen~a - ao 
negadvo - do resistor de 12K ... ). 
No colc:tor do dito transfstor (de
vidamente protegido contra ex
cessos de Corrente, pela presem;a 
limitadora do resistor de 47R ••• ), 
acoplamos um pequeno alto-falan
te (8 ohms), que assim "traduz" 
em som as manifes~oes el6tri
cas. •• 0 circuito 6 alimentado por 
9 VCC ( oriundos de uma pequena 
bateria, tlpo "tijolinho"), sob 
baw'ssima Coaente m&:lia (prati-
caJDellte ••:zei:o" em ••espera", e 
poucos mili.amp&es durante o 
"beneiro" ••• ). Como desaoopla-

IOM 
8A 

16 12 @ 
3 + + 9 

~ "=' 
~9v IOOp 
..1!!.. 16w 
.!!.. 

~~ 
1 

@ 

1111 

dor geml da alimentw;ao, temos 
um capacitor de I OOu ... Essa 6 a 
estrutura buica do circuito, 
porem desde j,, podemos adiantar 
algumas possibilidades de "expe
rimentru;iio" e modificru?.o (ou
tras seriio dadas no final do pre
sente artigo ... ): observem os com
ponentes marcados com um aste
risco dentro de wn pequeno cfrcu
Io ... Se for usado um transistor de 
alta Pote.ncia (por exemplo, um 
BD135, BD139, etc.) e um trans
dutor de impedAncia mais elevada 
(digamos, 16 Ohms ••• ), podemos 
eliminar o resistor/limitador de 
4 7R ( ou redll7ir substancialmeute 
seu valor) e, ao mesmo tempo, 
elevar a Tensio geral de alimen
~lio para at6 12V, com o que o 
.. berreiro" sera drasticamente 
aumentado em volume! Outra coi
sa: quem nio ficar satisfeito com 
o "rftmo" de "subida" e ••desci
da .. da tonalidade geral da MI
CRO-SIRENE, poder4 facilmente 
"acerel4-lo" ou ••rn1entA-lo", 
simplesmente alterando propor
cionalmente o valor do capacitor 
original de 4u7 (marcado por um 
asterisco dentro de um quadradi
nho ... )! Por exemplo: com um ca
pacitor de 2u2, a subida e a des
cida do tom ficariio mais mpidas, 
e com um de I Ou a rampa tonal 
fican'i rnais lenta... Para quern 
ainda niio .. percebeu ", o funcio
namento do circuito 6 o seguinte 
(notem que niio M interruptor ge
ml para a alimen~ao, uma vez 
que o conswno, em stand by 
aproxima-se de ••zero"); em re
pouso, a MSP2 e~ "muda" ... 
Premi.ndo-se o push-button a to
nalidade surge, nftida, no alto-fa
lante, iniclalmente bem grave mas 
rapidamente subindo em Frequen
cia a~ atingir um limite marcante 
e impressivo... Liberando-se o 
boti.o do interruptor, automatica-

iOOn 

Fig.I 

mente a tonalidade coIDe(i:a a 
••cair" (a Frequencia, nio o Vo
lume ••• ), retomando a "nada" 
ap6s alguns segundos ... ! 

- FlG. 2 - LAY our DO CIR
CUITO IMPRESSO ESPECfFI
CO - A plaquinha I!! pequena e 
com desenho "descomplicado" 
(das suas partes cobreadas ... ). A 
figura mostra o lay out, em tama
nho natural, facilitando a "carbo
nagem" direta. .. Como sempre, I! 
recomen~vel maior dose de 
atenQfio no desenho e finali.za~o 
das ilhas correspondentes As 
.. perninhas" do Integrado, que fi
cam muito juntinhas mnas das ou
tras, ensejando erros, curtos, es
sas coisas... Entretanto, valendo
se das t&:nicas detalhadas nas 
INSTRU<;6ES GERAIS PARA 
AS MONTAGENS, mesmo o 
Hobbysta iniciante devera realizar 
a confec~ao sem problemas... 0 
dnico "segredo" para o sucesso 
em toda e qualquer montagem 
com Circuito Impresso 6 .•• CON
FERIR SEMPRE, a cada etapa da 
realizac;ao (perdem-se alguns mi
nutinhos "agora", para nao se 
petder horns, .. depois", na busca 
de defeitos ''pds-montagem" ... ). 

- AG. 3 - "CHAPEAOO" DA 
MONT AGEM - Agora vista pela 
face nao cobreada, a plaquinha 
traz a iconografia ou estili~ao 
de todas as pe~as principais, iden
tificadas por seus c6digos, valo
res, polaridades, etc. Quern for 
ainda muito "pagao" devem re
correr As info~oes visuais adi
cionais contidas no T ABELAO 
APE... De qualquer modo, os 
componentes poJari~ (que 
apenas podem ser posicionados e 
ligados de um jeito, na placa. .. ) 
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USTA OE PECA,S 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4046B 

• 1 - Trans!stor BC548 ou equi-
valente 

• 1 - Resistor 4 7R x 1 /4W 
• 1 - Resistor lOK x l/4W 
• 1 - Resistor 12K x l/4W 
• 2 - Resistores IM x l/4W 
• 1 - Resistor IOM x l/4W 
• 2 - Capacitores (poli6ster) 

100n 
• 1 - Capacitor (eletrol(tico) 4u7 

x 16V (ou Tensao maior) 
• 1 - Capacitor ( eletrol(tico) 

lOOu x 16V 
• 1 - Push-button (interruptor de 

pressao) tipo Nonnalmente 
Aberto 

• 1 - Alto-falante IIllDl, im-
pedfulcia 8 ohms 

• I - "Clip" para bateria de 9V 
• 1 - Placa de Cireuito lmpre~ 

especffica para a montagem 
(6,0 x2.4 CID.) 

• - Fio e solda para as lig~oes 

r OPCIQNAISJDIVERSOS 1 
• - (Container) Nao fazemos 

nenhuma recomen~o ou 
sugestao espec!fica quanto 
a caixa para abrigar o cir
cuito, uma vez que sua 
aplic~o/instal~ao pode 
ser bastante gen6rica, even
tualmente "embutido .. em 
cai.xas de dispositivos, apa
relhos, brinquedos, etc., jli 
existentes ... 

• - (MODIFICA<;OES) - Ob
servem, no fun do presente 
artigo, as possibilidades de 
alterac;ao do controle (por 
toque) e de super-amplifi
~o da Safda, as quais 
exigirao alguns outros 
componentes ( que nao os 
citados basicaioonte na 
LIST A DE PE<;AS ... ), ttr 
dos, porem, comuns, de f~ 
cil aquisic;ao. 

devem merecer maior atenc;ao: o 
Integrado (com sua extremidade 
marcada voltada para o eletroHti
co de lOOu), o trans!stor (com seu 
lado "chato" virado para o ele
troHti.co de 4u7 e os dois eletroH-

Fig.4 

MSP2 
LADO DOS 

COMPONINTIS 

ticos, cujas polaridades de termi
nais tamb6m encontmm-se niti
damente demarcadas (tanto no 
"chapeado" quanto nos pr6prios 
"corpos.. dos ditos componen
tes ••• ). Resistores e, capacitores 
comuns nao ~m tenninais polari
zados, porem o l..eitor iniciante 
deve cuidar para nio trocar suas 
coloca!,6es na placa em fun~ 
dos seus valores (o TABELAO 
estli 111, para qtJ.em ainda niio de
comu o c6digo de cores, e coi
sa. .. ). Tenninada a inse~ao e sol
dagem de todos os tenninais de 
todas as ~as, o conjunto deve 
ser cuidadosamente verificado, na 
busca de erros, inversos, imper
fei!;:6eS nas soldagens, etc. E rela
ti vamente f4cil corrigir-se falhas 
nesse estligio da montageID... Se 
tudo estiver "nos conformes", 
entao as sobras de "pemas,., pelo 
lado cobreado, podern ser devi
damente "amputadas" ... 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTER• 
NAS A PLACA - Sio poucas as 
~s e implementos anexados ex
temamente h placa. .. A figura 

PU:J.,._BUTTON 
N.A. 

FTE. 
111111 .... 

F1g.2 

Fig.3 

mostra o Impresso ainda pelo lado 
nao cobreado, com os detalhes de 
liga,;&s "perif~rlcas": aten,;lo b 
conexoes do "elip" da bateria. 
atentando para o cddigo de cores 
(fio Wl'III&')lbo ~ o positivo. fio 
pn:to o negativo ••• ). Pwib-buUon e 
alto-falante Ilio sio polarizados, e 
seus tenninais podem ser ligados 
(as respectivas "ilhas., /furos) 0 h 
revelia" ... Dependendo da utili
.za,;io final desejada, tamanho e 
forma do container que abrigarA o 
circuito, acoplamento ou ada~ 
~o pretendida, a fia~o externa 
l placa devera ter seu comprimcn
to adequado a tais circunstlncias 
espec<:rtcas, po~m sempre rendo 
em mente que "fios curtos stio 
melhores", niio s6 para o beneff
cio e~tico da montagem, como 
tamb6m para evitar confusoes e 
maus contatos funiros ••• 

••••• 
EXPERIMENTANDO A MSP2. .. 

Tudo ligado e conferido, bas
ta inserir os terminais de um.a bate-
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Jfig.S 

rlezinha de 9V ao respectivo .. clip" 
(conforme fig. 4) e experimentar a 
MICRO-SIRENE ... Em "repouso", 
o cin;uito permanece "mudo". e 
sob consumo de Cmrente tllo baixa 
(gra.;as Its elevadas impedAncias 
naturais do Integrado C.MOS, e l 
esp.-,cial configurayllo amplificado
m usada no esUgio transistorizado 
de sa!da. •• ) que nem df pra "me
diT", nwn multfmetro analdgico 
convencional ••• 

Pressionando-se o push-but
loo N.A., o processo tern infcio: 
durante alguns segundos o som que 
surge imediatamente, "subir4" em 
Frequencia, numa '"rampa" .extre
mamente parecida com aquela que 
ouvimos nas sirenes de poHcia 
"verdadeiras" ... Atingido um de
tenninado patamar, mkdmo, a Fre
qu!ncia se estabiliza... Liberando
se, entiio, o botao, o tom cai auto
maticamente (em Frequ@ncia. .. ), 
detenninando uma "rampa" i~nti
ca, por6m "invertida" ... Como um 
todo, a simul~o 6 perfeita! 0 
funcionamento ea "reat;lio" do cir
cuito sl.lo tao intuitivos, que logo 
nas prlmeirns utiliz.a1t6es o opera
dor aprendeni como "cotucar" o 
botiio de modo a imitar com absolu
ta perfei~o o berreiro de uma via
tura policial em dilig!ncia ••• 

•••• 
- FIG. 5 - CONTROLE POR TO

QUE - Com a simples substi
tui'tllo de um dos resistores de IM 
( o indicado pela seta/asterisco) 
por um valor de I K, o push-but
ton original pod.era ser "economi
zado'', aplicando-se em seu lugar 

12v 
\-----------.-

4004 
.... -,,---~r----~l3A-4A 

12K 

um par de contatos meuflicos que 
poderio ser aclonados pelo mero 
toque de um dedo! Em muitas 
aplicacjSes, esse "truquc" sent 
aplic4vel e at6 vantajoso. No ca
so, a resis~ncia do proprio dedo 
do operador "fant o paper• do re
sistor original de IM substitufdo, 
com o que, se a pressio sobre os 
contatos for forte, a "rampa" de 
subida do tom sent mais rapida do 
que com uma pressiio :fraca, 
abrindo novas possibilidades mui
to interessantes ... 

- FIG. 6 - ESTOURANDO A BO
CA (OU A ORELHA ... ?) DO 
BALAO... - 0 volume final do 
som emitido pela MSP2 6, obvia
mente, para audigao "local", forte 
(se considerada a demanda 
energ6tica da montagem. •• ) porem 
limitado... Quern quiser usar o 
ndcleo do circuito numa sirene 
realmente de Potencia, pod.era fa
zer as simples modificagoes suge
ridas no diagrama: .. desprezam
se" o alto-falante mini original, e 
seu resistor "darlingtado" ao 
BC548 (via resistor de 82R). Ao 
coletor do Darlington acopla-se, 
diretamente, um com projetor de 
som, dinfunico (magn6tico), com 
impedAncia entre 4 e 8 ohms 
(30W, no mfnimo), protegendo-se 
simultaneamente o circuito e os 
trans(stores, pela inse:rc;ao dos 
dois diodos I N4004, conforme 
in dcado ••• Com tal configuragao, 
a Tensao geral ce alimenta'tlio re
comendada 6 12V (sob una dis
ponibllidade de Corrente de 3 ou 
4A, j4 que o est4gio final "pu
xant" consideravel energia, quan
do da emissio sonora. .. ). Um ex
celente "berrador" para alannes 
de seguranga, poderlio entllo ser 

PROJ-90M 
4-eA 
:sow 

Fig.6 

obtido,.. a custo reduzido, e com 
desempenho elevado (em "im
pressividade" e em Potencia. •• ). 

••••• 
A baixtssima Corrente sobre 

os contatos de disparo (seja na con
fig~o original, seja nos "con
fonnes.. da fig. 5), pennite o f4cil 
controle do circuito via micro-swit
cbes, REEDs, etc., versatilizando 
bastante as aplic~oes ou adap
tagoes da MSP2... Alguns exem
plos: adaptado num pequeno brin
quedo, um simples contato exc!n
trico acoplado a um dos eixos de 
giro do dito brinquedo podent 
exen;er o comando do MSP2, dan
do grande realismo a manifestagao 
da sirene ... ! Outra possibilidade: 
um REED (N.A.), controlado por 
ima permanente pr6ximo, podera 
ser usado para desfechar o alanne, 
aproveitando-se qualquer dos 
dia,gramas buicos (figs. I, 5 e/ou 
6 ••• ). 

A imagin~ao criadora do 
Hobbysta 6 o wrico limite para um 
grande mhnero de aplicagoes e 
adaptagoes (quern "inventar" algo 
e quiser comunicar ll Turma, po
der4 fazb.lo via CORREIO TEC
NICO, Vods sabem. •• ). 

F
APR.ENDENDO 
PRATICAHDO I r ELETRONICA 

APE A SUA REVISTA 
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DUPLO ALARME DE TEMPERATURA (INDUSTRIAL) 

MOMTORES D~ TEMPERATURA 

Nos auibientes industriais, 
muilos processos exigem a manu
ten~o de determinadas faixas (ou 
mesmo "pontos" exatos ... ) de tem
peratura, seja em flu!dos os mais 
diversos, seja em materiais ou ma
qu.inmos, para perfeita adequa~o 
da produ~io e funcionamento ••• 
Existem dispositivos destinados l 
tal man~io e controle, em di-

versos graus de sofistica~o, desde 
poderosos e super-precisos teI'IIlOS
tatos digitais que, a16m de monito
rarem a temperatura (condicionan
do-a a um valor pr6-ajustado ... ). 
comandam sistemas de aquecimento 
ou anefecimento de modo a auto
matizar completamente o processo, 
a~ simples e meros tenn6metros, a 
partir dos quais o operador, numa 
aJralise puramente .. visual", vmfi
ca. de tempos em tempos, .. a quan
tas anda" a temperatura, tomando 

as devidas providancias de ligar ou 
desligar aquecedores ou resfriado
res conforme a necessidade ••• 

0 DATI (DUPLO ALARME 
DE TEMPERA TURA - INDUS
TRIAL), se insere numa categoria 
intennedimia: nio 6 um tennostato 
'"puro" (pt que nio controla dire
t.amente cargas de Potencia), nem 
um mero term6metro (j4 que nio 
faz a indic~ visual, ana16gica ou 
digital, da temperatura. •• ): 6, Sim, 
um sensor de .. limiar", com a1anne 
sonoro, e que pode ser gatilhado (a 
escolha 6 feita pelo mero reposi;. 
cionamento do cursor de uma cha
vinha. •• ) tanto pelo trinsito descen
_. da temperatura monitorada 
pelo limiar escolhido, quanto pelo 
trftnsit.n ucendcntc._. ! 

Assim, em dois exemplos 6b
vios, se num determinado processo, 
certo material nao possa ter sua 
temperatura caindo abaixo de - di
gamos - 30!'?., o DAT! pode ser re
gulado para ta.I limiar, e chaveado 
para .. alarme baixo", com o que, 
assim que a temperatura do dito 
material descer (ainda que I grau
zinho s6 ••• ) a m:nos do que os ta.is 
3(1\ um forte alarme sonoro 
soara. .. 1' em condi~ inversa, um 
processo que exija uma temperatura 
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m4xima de certo flufdo em 60°, re
quer apenas que o DA TI seja pre
ajustado para tal limite, e chaveado 
para "alanne alto" ••• Assim, se por 
qualquer eventualidade ou descon
trole, a temperatura ultrapassar os
tais 60° (mesmo que por menos de 
1° ... ), o alarme sonoro avisara. •. 

Utilissimo em IDlitas apli
~ de "chao de fltbrica", o 
DATI foi pensado, projetado e 
"leiautado" para uso "pesado", 
formando um conjunto completo e 
aut6nomo, que pode ser alimentado 
por redes de 110 ou de 220 VCA ••• 
Aceita - como sensor t6rmico -
NfCs (term{stores com coeficiente 
negativo de temperatura) em ampla · 
gama de valores (condicionado 
apenas ao valor 6hmico nominal do 
proprio potenci6metro de ajuste ou 
cali~ao, conforme veremos ... ), 6 
pequeno, leve, robusto, de manu
ten~o e instal~ao muito f~ceis, 
como conv6m a qualquer born m6-
dulo destinado a apli~oes profis
sionais ... 

Dentro do Universo/Leitor de 
A.P .E. residem milhares de t6cni
cos industriais, eletricistas de ma
nute~o e assessores ~nicos que 
saberio tirar o melhor proveito 
possfvel do projeto, eventualmente 
acrescentand~lhe adap~s ou 
modifi~ simples, 1t crit6rio de 
especificidades e requisitos ma.is 
.. cdticos" ... 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - 0 .. ve

lho" e .. manjadfssimo" Iotegrado 
741 6 •1tilizado no ndcleo do cir
cuito, numa estrutura um tanto in
commn: trabalha como oscilador 

6 

FTE. 
en 

(Frequ8ncia na faixa central de 
~udio, para boa .. impressivida
de" .•• ) gatilhado por nfvel de 
Tensao na sua Entrada Inversora 
(pino 2). A Frequencia b4sica de 
oscil~o ( que corresponde ao 
tom de dudio do alanne, quando 
disparado .•. ) 6 determinada pelos 
valores dos dois resistores de 
1 OOK mais o capacitor de 1 OOn ... 
Um simples e direto divisor de 
Tensao, incorporado pelo termfs
tor NTC (5K, nominalmente, mas 
podendo ser usados outros valo
res) e pelo proprio potenci6metro 
de ajuste/calibr~ao (nominalmen
te lOK, "modifi~vel", contudo, 
dependendo do real valor nominal 
do NTC ••• ). Observem que a cha
ve CH-1 (2 polos x 2 posi~s) 
est:A circuitada em fun~ao reverso
ra, de modo a (dependendo da ~ 
sic;ao da sua alavanquinha) colo
car o NTC e o potenci6metro em 
"posi~oes el6tricas" capazes de 
fazer o arranjo funcionar tanto 
como alarme de elev~ii.o de tem
peratura, quanto como alanne de 
"abaixamento" de temperatura. •• 
Dal a qualifica~ "DUPLO" pa
ra o DA TI ... ! Gra~as ao born ga
nho implementado ao circuito, a 
sensibilidade e a resoluc;ii.o sao 
muito boas, com o DATI reagindo 
a variac;oes de no mdximo 1 ° (a
cima ou abaixo do ponto ajustado, 
dependendo da fun~ao escolhida 
via CH-1 ••• ), parfunetro mais do 
que conveniente para a grande 
maioria das aplic~s, mesmo as 
mais sofisticadas... Quanto ao 
alarme sonoro em s{, o 741 "sozi
nho" nao mostra Pottncia de sa{. 

Fig.I 
IN4004 

+ IOOOJJ 
16V 

9 

0 

+ 1000)1 
CA 16V 9 

110 
220 

IN4004 

da suficiente para o acionamento 
eficaz de transdutores em nfveis 
"fortes"... Assim, um par com
plementar de trans(stores univer
sais foi aplicado ao pino 6 do In
tegrado, "drivenando" um alto
falante (via capacitor de I OOu), 
com o que um considen1vel "ber
reiio" 6 emitido ao dac-se a osci
la~o ! 0 nfvel sonoro foi dimen· 
sionado para a "suficiancia", ou 
seja: t forte o bastaote para ser 
ouvido mesmo num ambiente in
dustrial natumlmente ruidoso, mas 
nao tiio "bravo" que possa irritar 
o operador ou "mascacac" outras 
sensa<;oes sonoras que "devam" 
ser monitomdas num ambiente in
dustrial... A grande simplifica~o 
geral do circuito, sem m1cleo, 
sensoreamento e m6dulo de 
Potencia, se deve ao uso de uma 
fonte silt'Etrica (condic;iio em que 
um Amplificador Operncional -
como o 74 l - trabalha .. como go:s
ta0 ... ) convencional, a transfor
mador, cuja retific~ao nas duas 
"metades" do split ~ feita pelos 
diodos 1 N4004, com filtragem e 
"amaciamento" da C.C. resultan
te executada pelo pac de capacit(r 
res eletroliticos de lOOOU ... 
Atravts de um simples chavea
mento manual no primdrio do tra
fo de forc;a, tanto rede de 11 0V 
quanta de 220V poden1 ser utili
zada na energiZa1yao geral do cir
cuito, versatilizando sua apli-
ca~o ••• 

••••• 
- FIG. 2 - LAY OUT DO CIR-
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• I - Circuito Integmdo 741 
• l - Transfstor BC547 ou equi

valente 
• I - Transfstor BC557 ou equi

valente 
• 2 - Diodos 1N4004 ou equiva

lentes 
• 1 -Term!stor NTC. com valor 

nominal de 5K ( a 252) -
VER 'IEXTO 

• 1 - Resistor 33R x 114W 
• 2 Resistores 100K x l/4W 
• I Potenciilmetro 10K - linear 
• l - Capacitor (poliester) I 00n 
• 1 - Capacitor ( eletrol!tico) 

100u x 16V 
• 2 - Capacitores (eletrolftico) 

1000u x 16V 
• I - Transformador de for~ 

c/pri.nmio para 
0-110-220V e secundmo 
para 9-0-9V X 350 mA 

• 1 - Alto-falante com impedan
cia de 8 ohms (o tamanho 
dependen1 unicamente da 
caixa disponfvel, levando
se em conta que o rendi
mento sonom ~ sempre 
proporcional ao diame
tro ... ) 

• 1 - lnteffllptor simples (chave 
H-H, "gangorra", bolota 
ou alavanca) 

• 1 - Chave de Tensao 
(" 110-220") com botao 
"raso ... tipo H-H 

• I - Chave 2 polos x 2 posic;:oes 
(p(xle ser uma H-H stan
dart. .. ) 

CUITO IMPRESSO ESPECfFI. 
CO - Tratando-se de um proje
to/montagem com .. visiio" profis
sional, industrial, nao nos preo
cupamos muito (ao contn.1rio ••• ) 
com excessiva compactac;ao do 
lay our... Preferimos uma placa 
"folgada" (o que facilita muito a 
montagem/manuten~ao ... ) de mo
do a acomodar todas as pec;as 
principais, incl.uindo o transfor
mador (fora do Impresso ficam 
apenas os controles e sensor ... ). A 
figura mostra o padrao cobreado 
de pistas e ilhas em escala 1:1, 
podendo ser diretamente copiado 
e confeccionado pelas t&nicas 
"ttadicionais.. de Circuito Im-

• l - Placa de Circuito Impresso 
espec!fica para a montagem 
(11,2 x 6,8 cm,), 

• 1 - Cabo de for~a ("rabicho") 
completo 

• - Fio e solda para as liga~oes 

i OPCIONAIS/DIVERSOS j 

• I • Caixa para abrigar a mon
tagem. 0 tipo, tamanho, 
forma e acabamento do 
conllliner sao absolutamen
te livres, ficando a crit~rio 
das disponibilidades e re
quisitos especfficos •.• 
Convem, apenas, que suas 
dimensoes comportem um 
alto-falante nao muito pe
queno e que apresente pelo 
menos um painel onde pos
sa ser demarcada a escala 
de gradua~ao anexa ao 
knob do potenciometro de 
ajuste - VER TEXTO 

• 1 - Knob para o potenciome
tro, de preferencia de tipo 
grande, com "bico", risco 
ou seta indicadora, para 
maior facilidade na inter
preta~ao visual da escala/a
juste ••• 

• - Caho paralelo para liga~o 
remota do sensor (NTC). 
Como a Corrente em tal 
cabo 6 minima, seu calibre 
podern ser modestfssimo ... 
Ja o tipo de revestimento/i
solamento dependern muito 

presso ... Observem, porem, que 
mesmo "folgada" e nao conges
tionada, a placa requer uma com
pleta e atenta verific~o final, 
ainda antes de se comei;ar as sol
dagens, para a busca ( e eventual 
corre<,ao ... ) de defeitos, falhas, 
"curtos", etc. (que podem acon
tecer, por erros de trac;agem ou 
insuficiencias durante a corrosao 
pelo percloreto de ferro ... ). As 
duas grandes cruzetas demarcam 
os faros de fixac;ao das ahas do 
transformador de fon;a, e podem 
servir - simultaneamente - para a 
pr6pria fixa<,iio da placa no inte
rior do container escolhido ••• 

de "onde .. vai ser "enfia
do" o pr6prio sensor, e 
qual o · "trajeto" a ser per
corrido pelo tal cabo ... 
EXEMPLO: se tiver que 
atravessar zonas ou su
perf!cies in6spitas, corrosi
vas ou sob temperatura 
muito elevada, obviamente 
que o material de pro
te<,ao/revestimento do dito 
cabo devera ser compatfvel 
com tais "dificuldades" 
(revestimento de amianto, 
resistente a 4cidos, etc.). 

• - Materiais ou mini-contai
ners/isoladores/impennea
bilizadores diversos, para 
envolver/fixar o NTC no 
seu local de sensoreamen
to... Esses materiais 
tambem dependeriio muito 
de onde o tennlstor vai ser 
colocado, tipo do flu(do, 
material ou superflcie a ele 
agregada, etc. EXEMPLO: 
para que o NTC trahalhe 
mergulhado num flu!do 
qualquer, 6 conveniente 
encapsul4-lo num pequeno 
tubo de vidro resistente 
("pirex"), ou envolv8-Io 
numa camada protetora de 
epoxy, essas coisas. SU
GESTOES E MAIS 
EXEMPLOS, no final da 
presente ma~ria ••. 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA
MONT AGEM - Fica "visualmen
te explicado" por que a placa de
ve ser tao "folgada" ... A presen
~a do transfonnador de fon;a so
bre o hnpresso, obriga a uma cer
ta "largueza", ao mesmo tempo 
em que beneficia eventuais manu
tenc;oes, trocas de componentes, 
etc. Como se trata de uma monta
gem para profissionais, nao va
mos enfatizar aqui detalhes mais 
elementares, porem lembramos da 
necessidade de se manter aten~ao 
especial quanto aos componentes 
polarizados e suas posi~oes (Inte
grado, transfstores, diodos e ca
pacitores eletrolfticos). A respeito 
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do trafo, o lado que mostra fios 
de cores iguais nos extremos (e -
obviamente - de cor diferente na 
posi<;ao central ... ) ~ o secundmo 
(S), ou seja: o enrolamento de 
9-0-9V. Conv~m que o corpo do 
transformador (via parafuso/por
cas nas suas abas e furos respec
tivos ••• ) seja fix.ado a placa antes 
de se dimensionar, cortar e desen
capar as pontas dos seus fios para 
soldagem as ilhas a eles destina
das ... Aten~ao, tarnbem, ao corre
to valor/posigao dos resistores, 
nao esquecendo ainda de verificar 
bem o est.ado e a qualidade dos 
pontos de solda, antes de "ampu
tar" os excessos de tenninais e 
fios, pelo lado cobreado, ao final 
da etapa. .. Notem ainda que - co
mo praticamente tudo ~ concen
trado na propria placa - sao vruias 
as ilhas perif6ricas destinadas as 
conexoes extemas ou "semi-ex
ternas" (vistas a seguir) ... Todas 
essa<i ilhas estiio devidamente co
dificadas com ndmeros e letras, 
para facilitar a interpretac;:iio e 
evitar erros ... Atem;ao! 

- FIG. 4 - LIGAQOES PERIFERI
CAS - As conexoes externas a 
placa sao vistas na figura. ondc a 
placa ~ mostrada peto seu lado 
nao cohreado ( assim como oeor
reu na ilu!ltra<;iio anterior ... ). Ob
servar as liga\JOOS ao potencilime
tro (apenas dois dos seus termi
nais precisam ser ligados), que 6 
visto pela t.raseira. Notac as co
nexoes as chaves L-D (liga-dcsli
ga) e "110..220" (para adequa,;ao 
a Tens.!io da rede local), as quais 
sao acompanhadas de setas que 
indicam inclusive o sentido de 
acionamento dos controles... 0 
ponto mais importante, contudo, 
refere-se as lig~oes da chave de 
fun~o do alarme (alanne de 
"baixa0 e alarme de "alta", con
forme indica a seta de acionamen
to ... ): seus 6 terminals devcm sec 
ligados as respectivas ilhas/furos 
rigorosamente confonne mostra
do, ji1 que a mt'nima inversao nes
sas conexi'ies "embananad.'' to
talrnente o funcionamento do 
DA TI... 0 NTC (muito prova
velmente ligado h placa em con
dic;:iio "remota". por um cabinho 
paralelo relativamente longo ••• ) e 
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o alto-falante nio apresentam 
grandes dificuldades na identifi
caliao/ligaliio, uma vez que siio 
componenles nio polarizados ... 

••••• 
FIECOMENDA<,OES 

& SUGESTOES ... 

Pelo posicionamento/afasta
mento das respectivas ilhas/furos, 
as ~s chaves (D-L, "110--220" e 
"Baixa-Alta") podem. pelo monta
dor mais habilidoso, serem ligadas 
diretamenr.e i:1 placa, o que compac
tarl:i ainda mais o conjunlo ... Entre
lanto, se tais controles forem fisi
camc:nte incorporados pelo !ado 
nao cobreado da placa, seu posi
cionamento final no painel externo 
do DATI flcara. extremamente difi
cultado pelo "corpao" do transfor
mador de for,;a ... Uma id~ia priiti
ca, para simplificar as coisas (em 
termos mccanicos) e simplesmente 
soldar tais chaves pelo lado co
bruado do lmpresso' 

Como na face cobreada nao 
ha excrescencias OU proluberancias 
outras, a sua acomoda~ao intcma 
junto ao eventual painel frontal do 
container ficara bastante facilita
da ... Pensem nisso. 

As conexoes do alto-falante e 
do potenciometro devem ser curtas, 
por6m sendo dada uma conveniente 
"folga" que permita o rn.cil "des
monte" do conjunto, eventual reti
rada da caixa para manutenc;ao, es
sas coisas... Quern quiser dar con
dic;oes e aspectos realmente profis... 
sionais ao conjunto, poderii at~ efe
tuar as ditas conex6es via pares de 
elemc:ntos de barra tipo "Sindal", e 
nao atraves de fios "diretos" como 
mostra a figura ... 

Quanto ao NTC, seu quase 
inevitavel posicionamento remoto 
(longe da placa, na pratica ... ) pede 
um sistema simples de conexao, 
que pode ser implementado via 
conjunto de jaque e plugue (tama
nho J2 e P2), sendo o primeiro in
corporado ao painel do DAT!, e o 
segundo A extremidade do par de 
cabinhos que vem do dito ternnstor, 
esteja ele onde estiver ... 

Todos esses "refinamentos" 
eletricos e mecanicos ficam, contu
do, por conta das habilidades, cria-

A 8 
"fli!')• 

® 

TEMP D L 

tividade e necessidades especfficas 
do montador e da. utilizm;ao... Re
comendamos um mfnimo de plane
jamento previo, antes de serem to
madas decisoes a respeito <lesses 
aspectos finais do DA TI ... 

- FIG. 5 A CAIXA Conforme ja 
dissemos, sao muitas as possibili
dades ou variantes de "encaixa
mento" do m6dulo (o uso, o am
bience e outras circunstancias, 
poderao ser determinantes nessa 
decisao ... ). Entretanto, a nfvel ge
ral, a sugestao mostrada na figura 
nos parece a mais adequada e 
simples: no painel frontal do c<m
tainer podem ficar o potenciome
tro (com respectivo knob e escala 
graduada ... ), a chave "liga-desli
ga" e o "chaveamenlo de fum;ao" 
(alanne "baixo" ou "alto"), al~m 
do eventual jaque para insen;iio 
do plugue extremo do cabinho 
que vem do NTC ... Na parte tra
seira da caixa podem ficar a pas
sagem ( com ilh6s de borracha 
proprio ..• ) do cabo de forc;a e a 
chave de escolha da Tensao da 
rede local (" 110-220"). Numa 
das laterais (ou mesmo no topo ... ) 
da caixa, o alto-falante pode ser 
intemamente instalado, confron
tando com um conjunto de furi
nhos ou fresta.s destinadas a pas
sagem do som para o exterior ..• 

- FIG. 6 - "AGASALHANDO" & 
FIXANDO O SENSOR... - De
pendendo diretamente de "onde" 
o sensor (NTC) vai trabalhar, di
versos tipos de prote~ao ou fi
xa~ao poderlio ser necessarios ••. 
A figura da algumas sugestoes, 
servindo de base ao raciocfnio do 
montador/instalador ... Na pratica, 
contudo, Voces terao que "se vi
rar", in loco, pois cada caso ~ um, 

® 

110 22,...J 
• fID • 

Fig.5 

ca.so, e recomendac;6es muito 
genericas podem nao servir para 
condic;6es muito especfficas ... 

A - Numa utilizac;iio "seca", em 
ambiente nao in6spito (por 
exemplo: na monitorac;ao da 
temperatura de um maquina
rio, sensoreada a superffcie da 
tal maquina, metiilica •.. ), o 
NTC pode ficar relativamente 
sem protec;6es, simplesmente 
colado com pasta de epoxy ao 
ponto desejado... Uma so
lm;ao de fixac;ao semi-perma
nente ~ colar o NTC nao dire
tamente ao maquinario, mas 
sim a um pequeno ima, o qual 
podera ser fixado conforta
velmente onde se queira ( ob
viamente sobre superffcies de 
ferro, ac;o, etc.). 

- B - Ja numa aplicru;iio "molha
da", com o sensor devendo 
ser colocado dentro de reci
pientes contendo lfquidos ou 
flufdos os mais diversos, ob
viamente que a protec;ao/iso
lamento deverao ser incre
mentados. .. A soluc;ao mais 
pratica e efetiva e encapsular 
o NTC num pequeno tubo de 
pirex (vidro resistente a Tem
peratura e a varios agentes 
qufmicos extemos ... ), cuja 
tampa devera dar passagem 
aos cabinhos de conexiio, de
vidamente protegidas e veda
das todas as jum;6es com pas
ta de silicone ou epoxy. 

- C - Outro tipo de aplica<;iio que 
requer uma certa criatividade 
no sensoreamento e o repre
sentado por tubos ou caba
gens eletricas... Um solu<;iio 
apropriada e fixar o NTC 
(com adesivo forte de epoxy) 
a um grampo metalico · tipo 
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"jacare". com a conveniente aber
tura de "boca" (para abranger 
confortavelmente o dilmetro do 
duto ou cabagem a serem monito
rados"'). Daf 6 s6 "grampar" o 
ponto desejado {a sol~ao tamb6m 
6 do tipo semi-fix.a, podendo, 
quando for necesscirio, ser facil
mente removido ou mudado de lu
gar o sensor ... ). 

••••• 
CALIBRACAO, 

ESCALA GRADUADA, ETC ... 

0 DA TI, conforme foi afirmado 
no infcio, nao 6 um ten:n&netro, mas sim 
um alarme parametravel de Temperatu
ra. com dupla fum;ao "escolhlvel" {X)r 
chave {"quente" dispara ou "frio" dis
para. .. ). Dessa forma. durante o ajuste 
ou calib~o. certamente que ser:i ne
cessario o concurso de um tenn6metro 
auxiliar, de boa precisao e resolu~o. 
usado para determinar o ponto exato em 
que o alarme deva soar ••• 

Ja explicamos um "quanquilhao" 
de vezes, em materias anteriores do ge
nera, formas praticas e razoavelmente 
precisas de se fazer tais calibraef)es/a
justes... Entretanto, em muitas apli
~ onde precisiio extrema nao seja 
um pr6-requisito (onde - por exemplo -
uma reso~iio de 5° seja aceitaveL..), 
uma escala graduada podera ser facil
mente incorporada ao painel, em tomo 
do knob do potenciometro, facilitando 
muito as operru;oes e ajustes ocasionais! 

Gabaritando os extremos da faixa 
com agua contendo cubos de gelo (refe
rencial de "zero" grau ... ) e depois com 
agua fervendo, em ebuli~ (100"). os .. 
pontos angulares correspondentes po
derao ser marcados no arco de giro do 
dito potenci6metro ... J;:m seguida. com o 

@ 

© 

auxflio de um "transferidor", o arco ob
tido podera ser dividido em 100 "fatias" 
iguais, fazendo-se a m~o n~rica 
- num exemplo - de 10 em 10 graus pa
ra facilitar a leitura e interpretai;ao ... 

Em algumas utiliza~oes. a gama 
ou faixa simplesmente nao precisara ser 
t4o ampla. .. Se em certa aplic~ao os Ji
mites nunca forem inferiores a - diga
mos - 30", e nunca supcrioR:S a - noutro 
exemplo - 60? bastara efetuar a cali
brai;ao cuidadosa desses dois lirnites 
{com o auxllio de um aque.cedor e de um 
born termometro), depois do que o arco 
demarcado podera ser angulannente di
vidido em segmentos iguais, devidamen
te "numerados" {de 30 a 60, no caso ... ). 
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ro do dito potenciometro, "centrando" 
ao maximo a zona de ajuste ... Condi1roes 
muito extremas, contudo (faixa de tem
perntura monitoravel muito "estreita", 
ou mesmo em nfveis medios muito "dis
tantes" dos 25° sob os quais o NTC i 
referenciado ... ) poderiio exigir poten
ciflmetro cujo valor seja radicalmente 
"fora" do "dobro" do NTC... Tais 
eventualidades poderao, tranquilamente, 
ser "aceitas" pelo DATI, a partir de al
guma experimenta~ao inicial, ate que se 
chegue a um valor de potenciometro que 
proporcione confortavel ajuste e esca. 
la. .. 

••••• Em qualquer das sugestoes acima, ______________ __, 
a margem de erro ser:i unicamente de
pendente da linearidade da curva do po
tenciometro utilizado, e da precisao da 
leitura feita com o termllmetro auxiliar 
nos pontos/limites pre-estabelecidos ... 

0 VALOR NOMINAL DO NTC ... 

Nonnalmente, os valores nomi
nais dos tennfstores NTC sao referen
ciados a 25°, ou sej~ um NTC de 5K 
apresentara esses 5.(X)() ohms sob tem
peratura de 25°, com a resis~ncia 
"caindo" ao se verificarem temperaturas 
maiores do que o referencial, ou "subin
do" sob temperaturas menores do que 
25° ... 

Se nao for possfvel obter-se o 
NTC de 5K indicado na LIST A DE 
PE<;AS, nao M grandes motivos para 
preocup~s ou frusta\roes ... ! Na ver
dade, qualquer NTC, com valor nominal 
desde poucas centenas de ohms, ate va
rias dezenas de quilo-ohrns, podera ser 
utilizado no DA TI, desde que o valor do 
potenciometro de ajuste seja devida
mente condicionado para o dohro da
quele apresentado pelo tenno-sensor 
nominalmente ... ! 

Assim, se for obitdo um NTC de 
lOK, basta utilizar um {X)tenci6metro 
(sempre LINEAR ... ) de 22K, e assim 
por diante ... Esse fator, na verdade, des
tina-se unicamente a facilitar a distri
bui~ da eventual escala graduada a ser 
trai.ada/dividida em tomo do arco de gi.-

ATENCAO! 
auando voe& vitr para Santa Efigtnia 
proeurar: 

• Componentes eletr6nicos; 
• El~trfeos: 
- lnformAtiea: 
- Telefonia; 
- lnstrumentos de medir;Ao; 
- ElatromecAnioos; 

laminados (fanolite/fibra/atc.); 
• Ferragens; 
- Sucata eletrooica, em geral: 

t)asse antes na ·cEL TY ELETRONI• 
• CA", que vocfl encontrara grande va• 

riedade de materiais (novos e usados) 
para diversas finafidades. Flea na Alia 
General Os6ri0, 151 • Sta.Efig&nla 
T elefone: (011) 222-2644 
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ELETAONICA 
ATACADO E VAREJO 

[ Obs: Toda semana uma novldade. 




