
E 
JICANDO 

PARA HOBBYSTAS 

BECAO 

ESPECIAL 

ABC do PC - 31 Parle 
nlormatica Pratica 

! N9 54 - CR$ 1.000,00 I 
PROF. BEOA MARQUES 

Controle Remoto 
Conjugado 
(video - TV) 



AMIGO& Pe Ot,jT~M .se.'PISA2fM' 
.56QAo "'MALHAt>Of>" •. :"INIMlGOS .. 
CJ!. HOOE. SS.Ql~M 'lUMTO' 
stQAo IMeDIATAMeWT! "J\PQTA
OOS c.oMO ~ 

~,M NAO 'pp..ect&A,MO::l,;· FAUJ4 CHAtwlAPA& ve; 
CAPA ENG.AN06A& so· ~A "A,RADAJ'C PATRDCI· 
NADOIU;~ ... 

'/ 

fOlt l&!;O A Tt.11UM."' 
!'TAO tJNIOAJ 

lel~O,Ml 
PaA "c.lNI 

I . ·- . 



Kaprom 
EDITORA 

Eaaa .. L 
mi~Wi-!llffl ~ 

EMARK ELETRONICA 

Diretores 
Carlos W. Malagoli 
Ja1ro P. Marques 
Wilson Malagoli 

APRENDENDO 

~~@O~wo~ 
Diretor Tecnico 
Beda Marques 

Colaboradores 
Jose A. Sousa (Desenho Tecnico) 

Joao Pacheco (Ouadrinhos) 

, Publicidade 
KAPROM PROPAGANDA L TOA. 

(011) 223-2037 

Composic;ao 
KAPROM 

Fotolitos de Capa 
DELII\J 

(011) 35-7515 

Foto deCapa 
TECNIFOTO 

( 011 ) 220-8584 

lmpressao 
EDITORA PARMA L TOA. 

Distribuic;ao Nacional c/Exclusividade 
DINAP 

APRENDENDO E PRATICANDO 
ELETRONICA 

(Kaprom Editora, Distr. e Propaganda Lida. 
·Emark Eletr6nica Comercial Lida.) 

Reda<;:ao, Administra9ao e Publicidade: 
Rua General Os6rio, 157 - CEP 01213 

Sac, Paulo - SP Fone: (011) 223-2037 

Para aqueles que estao "chegando agora" :i "turma", vamos logo dese
jando um FELIZ ANO NOVO, juntamente com os votos de que gostem da 
Revista (assim coma acontece com todos os "velhos" Leitores/Hobbystas, 
sempre Mis e companheiros ... ). 

Come<;:ando o ano "com o p(l direito• (coma mandam os conselhos popu
lares ... ), A.P.E. "entra de sola", com uma cole<;:ao de projetos bastante 
abrangente, abordando vArios temas de interesse prAtico, sempre na forma 
de montagens fAceis, uteis, de custo moderado e "descomplicadas" no que 
diz respeito :i aquisi<;:ao de componentes ... Tern, por exemplo, o PHASER 
SIMPLIFICADO (para OS Hobbystas/Musicos), 0 IGNOSC6PIO, a STRO
BO-PONTO e a IGNl<;AO ELETRONICA SIMPLIFICADA (projetos direcio
nados para a Area automotiva .. ) e mais o CONTROLE REMOTO CONJU
GADO (VIDEO-TV) e o REL6GIO DIGITAL C/M6DULO NACIONALIZA
DO (montagens para excelente •aproveitamento dom~stico" ... )! 

E nao ficamos por ar ... ! A Se9ao ABC DO PC (INFORMATICA PRATI
CA), •pega no breu• (super-bem aceita que foi por todos os Leitores, con
forme provam as cartas que recebemos a respeito ... ), avan9ando nos con
ceitos bAsicos da boa utiliza9ao dos micro-computadores, dentro de uma 
abordagem didAtica que visa familiarizar muitos de Vo~s (que jA entendem 
suficientemente da •Eletr0nica da coisa• ... ) com a condi<;:ao de usuArio des
sas - hoje - imprescindrveis mAquinas! 

Enfim: come9ando ano novo com o mesmo eterno •pique", com redobra
da vontade de fazer e criar sempre coisas vAlidas para Voc~s. e tam~m 
contando, permanentemente, com a inestimAvel colabora<;:ao de todos! 

Aceitem um abra<;:o "94• do ... 

INDICE REVISTAN254 

04 - CORREIO T~CNICO 
08 - IGNICAO ELETRONICA SIMPU

FICADA 
14- REL6GIO DIGITAL C/M6DULO 

NACIONAUDADO 
20 - STROBO-PONTO 

EDITOR 

26 - CONTROLE REMOTO CONJU-
GADO 

34 - PREMIADOS ICEL 
35 - IGNOSC6PIO 
46 - 31 PARTE - ~ 0 ABC DO PC 
59 - PHASER SIMPLIFICADO 
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tos Eletr6nicos aqui descritos destinam-se unicamente a aplica96es como 
hobby ou utiliza<;:ao pessoal sendo proibida a sua comercializa<;:ao ou industria .. 
liza<;:ao sem a autoriza<;:ao expressa dos autores ou detentores de eventuais di
reitos e patentes. A Revista nao se responsabiliza pelo mau funcionamento ou 
nao funcionamento das montagens aqul descritas, nao se obrigando a nenhum 
tipo de assistencia tecnica aos Leitores. 
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-INSTRUCOES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS 

A$ pequenas regras e lnstruq6es aqui deacrltas destlnam-se aos prlnclplantes ou 
tlof;t~t,as ainda sem multa prdtica e constltuem um verda<leiro MINI-MANUAL DE 
'10NTAGl:NS, valendo para a realiza~io de todo e qualquer, profeto de Eletr6nlca 
(sejam os publicados em A.P .E., sejam os mostrados em lvros ou outraa publi
ca¢es ••• }. Sempre que ocorrerem duvidas, durante a montagem de qualquer pro► 
to, recmm,nda-se ao Leilor consultar as presentes lnstruc;oes, cujo canlter Geral e 
P~nente faz com que estejam SEMPRE presentes aqui, nas prlmelras pllglnas de 
todo exemplar de A.P .E. 

OS COMPONENTES 

• Em todos as clrcultos, dos mals simples aos mals 
complexes, exlstem, baslcamante, dais tlpos de pe-
9as: as POI.ARIZADAS e as NAO POI.ARIZADAS, Os 
componentes NAO POI.ARIZADOS sl'io, na sua 
grande malaria, RESISTORES e CAPACITORES 
comuns. Podem ser llgados "daqui pra la ou de la 
pra c4", sem problemas. O 0nlco requlsito e reco
nhecer-se prevlamente o valor (e outros parl'ime• 
tros) do componente, para Jlg~lo no lugar Clll'lo do 
clrculto, 0 "TABELAO" A.P.E. d4 todas as "dlcas• 
para a leltura dos valores e oodlgos dos RESISTO
RES, CAPACITORES POUESTER, CAPCITORES 
DISCO CERAMICOS, etc. Sempre que surglrem d~
vldas ou •asqueclmentos•, as lnstru,;l)es do "TA· 
BEL.AO" devem ser consultadas. 

• Os principals componentes dos clrcultos sAo, na 
malorla das vezes, POI.ARIZADOS, au seja, seus 
tennlnais, plnos ou •pernas• t~m pos~l'io cer1B e 
dnir:a para serem llgados ao clrcu Ital Entre tals 
componentes, destacam-se os DIODOS, LEDs, 
SCRs, TRIACs, TRANSISTORES (blpolares, fats, 
unljuncoos, etc.), CAPACITORES ELETROLl'ncos. 
CIRCUITOS INTEGRADOS, etc, E mullo lmpor1antiD 
que, antes de se inlclar qualquer montagem, o Lei• 
tor ldentlllque corretamente as •names" e posl<;Oes 
relatlvas dos terminals desses componentes, J4 que 

qualquer lnversao na hara das solqagens ocasio
nar4 o nlo fundonamenlo do clrculto, alMi de 
eventuals danos ao pr6prlo componente erronea
mente llgado. 0 "T ABEi.AO" mostra a grande malo• 
rla dos componentes normalmente u!lllzados nas 
montagens de A.P.E., em suas apar6ndaa, pine
..., e llinbololl. Quando, em algum clrculto pub! 
ca<M; surgIr um ou mals componantes cujo "visual" 
nllo esleJa relaclonado no "TABELAO", as necess4-
rlas lnlorma,;lles serllo fornecldas Junta ao texto 
descrltlvo da respecllva montagem, atraws de llu&
tra,;6es claras e objetlvas. 

LIGANDO E SOLDANDO 

• Pratlcamente todas as montagens aqul publlcadas 
sllo lmplementadas no slstema de CIRCUITO IM
PRESSO, asslm as instru¢es a segulr referem-se 
aos culdados Mslcos necess4rlos A -16cnlca de 
montagem. 0 car4ter geral das recomend~0es, 
contudo, laz com que alas tambmn seJam vdlldes 
para eventuals oulnla tbcnlcas de montagem (em 
ponle, em barra, etc.). 

• DEMI ser _,.... utlllzado ferro de soldar leve, de 
ponta llna, e de balxa "wattagem• (m6xlmo 30 
watts). A solda la{nllffln deve ser !Ina, de boa quaff. 
dade e de babc(I, ponto de lusAo (llpo 60/40 ou 
63137), Antea de lnlclar a soldagem, a ponta do !er• 
ro deve ser linpa, removendo-se qualquer oxld~llo 
ou sujelra all acumuladas. Depois de llmpa e aque
clda a ponta do ferro deve ser levemenle estanhada 
(911>alhando-ae um pouco de solda sabre ela), o 
que lacllltar4 o contato 16nnloo com os terminals. 

• As euperffcles cobreadas das places de Cln:ulto lm
preeao devem ser rlgorosamente llmpas (com lbca 11-
na ou palha de Ill)(>) antes das soldagens. 0 cobre 
dew, ear brllhante, sem qualquer reslduo de oxl
da,;:ON, eujelru, gorduras. etc. (que podem obstar 
as boa soldagena). Notar que depols de llmpas as 
1111M • pliltaa cobreadas nlo devem mals Mr !oClt
dM com oe dedoe, pol1 a gordura e llcldoa contldos 

na transplra,Ao humana (mesmo que as m!los pere-
98111 llmpas e secas ••• ) atacam o cobra com grande 
rapldez, preJudlcando as boas soldagens. Os tar• 
mlnals de componentes tambem devem estar bem 
llmpos (se preclso, raspe-os com uma !Amina au es
tllete, atil que o metal fique llmpo e brllhante) para 
que a solda "pegue• bem, •• 

• Verlflcar sempre se n!lo exlstem deleilos no padrAo 
cobreado da placa. Constalada alguma lrregularl
dade, ala deve ser sanada anllall de se colocar os 
componentes na placa. Pequenas falhas no cobre 
podem ser facflmente recompostas com uma go!fnha 
de solda culdadosamente apllcada. J! eventuals 
•curtos• entre llhas au plstas, podem ser removidos 
raspando-se o defello com uma lerramenta de ponta 
aflada. 

• Coloque todos os componentes na placa orlentan
do-se sempre pelo "chapeado" m<1strado ]unto 11s 
lnstru,;lles de cad a montagem, Atenglo aos compo
nentes POL".RIZADOS e as suas posly0es relatives 
(INTEGRADOS, TRANSfSTORES, DIODOS, CAPA· 
CrTORES ELETROLITICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, 
ete,). 

• Atenc;!lo tamb~m aos valores das demaill pe,;as 
(NAO POLARIZADAS). Qualquer d0vlda, consulte as 
desenhos da respective montagem, elou o "TA· 
BEi.AO", 

• Durante as scldagens, evlle sobreaquecer os com
ponentes (que podem danlflcar•se pelo calor exces
slvo desenvo!vldo numa soldagem multo demorada). 
Se uma soldagem 'nl!o dli certo• nos prlmelros 5 
segundos, retire a ferro, espere a llga9Ao esfrlar e 
tente novamente, com calma e atenc;4o. 

• Evlte excesso (que pode gerar corrlmentos e •cur• 
tosi de solda ou falta (que pode ocaslonar m,1 co• 
nexllo) desta, Um born ponto de solda deve near Ilsa 
e brllhante ao termlnar. Se a solda, ap6s esfrlar, 
mostrar-se rugosa e fosca, Issa lndlca uma conexao 
mal fella (tanto eI6trlca quanta mecanlcamente). 

• Apenas carte as excessos dos terminals ou pontas 
de !las (pelo lado cobreado) ap6s rlgorosa con• 
lerll,ncla quanta aos valores, posl,;l)es, polarldades, 
etc., de todas as peoas, componentes. llga~es pe
rl!Arlcas (aquelas externas II place), etc. E multo 
d If/ell reaproveltar ou corrlglr a poslglo de um oom
ponente cujos termlnals j!\ ten ham sldo cortados. 

• ATENC,/;O b lnstru90es de callbr111,!10, aJust<> e utl
llza1,Ao dos projetos. Evtte a uHllza91!0 de pe,;as 
com valores ou caracterfs\icas dlle1llf11Bs daquelas 
lndlcadas na UST A DE PECAS. Lela sempre TOOO o 
artlgo antes de montar ou utlllzar o clrculto. Expe
rlmenta1,0es apenas devem ser1l!ntadas por aque
les que ]4 !Am um r112oavel conheclmento au prdllca 
e sempre guladas pelo born senso. Eventualmente, 
nos pr6prlos textos descrlllvos exlstem sugest6es 
para experlmenlayOes. Procure segulr tels su
ges!Oes se qu!ser tentar alguma modlflcayAo ... 

• ATENCAO As lsola¢es, prlnclpalmente nos clrcul
tos ou dlsposltivos qua trabalhem sob tensOes e/ou 
correntes elevadas. Ouando a uHllza,A.o exlg!r co
nexAo dlreta A rede de C.A. domlclllar (110 ou 220 
volts) DESUGUE a chave geral da !nstala~Ao I0<:al 
llnliN de promover essa conexllo. Nos dlposltlvos 
allmentados com pllhas ou baterlas. se forem del
xados fora de operaylio por longos perrodos, 
conv6m retlrar as pllhas ou baterlas, evttando da
nos por "vazamento• das pastas qufmlcas (fortemen• 
le corrosives) contldas no Interior dessas lontes de 
energla. 
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FA!XAS 
VALOR £:M OMMS 

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

preto 0 
marrom 1 x10 1% 
vermelho 2 X 100 2% 
laranja 3 X 1000 3% 
amarelo 4 X 10000 4% 
verde 5 X 100000 
azul 6 X 1000000 
violeta 7 
cinza B 
branco 9 
ouro X 0,1 5% 
prata X 0,01 10% 
(sem cori 20% 

EXEMPLOS 

MARROM VERMELHO MARROM 

PRETO VERMELHO PRETO 

MARROM LARANJA VERDE 

OURO PRATA MARROM 

100 n 22 K:1 1 Mfl 

5% 10% 1% 

'TABELAO A.P. E~ 
CAPACITORES POUEST~ 

1• ,,.- 1' ALGARISMO 

2 
• ~~:..___ 2• AI..GARISMO 

.5 • ..... ' --- - Mut.TlPUCAOOR 
41"' -- . .._,_ 
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VALOR EM --I I--- PlCOfA.RAOS 

CODIGO 
COR faixas 3~ faixa 4~ faixa 5~ tafxa 

preto 0 20% 

marrom 1 X 10 

verme!ho 2 X 100 250V 

laranja 3 X 1000 

amarelo 4 X 10000 400V 

verde 5 X 100000 

azul 6 X 1000000 630V 

violeta 7 

c1nza 8 
branco 9 1()% 

EXEMPLOS 

MARROM AMARELO VERMELHO 

PRETO VIOLETA VERMELHO 

LARANJA VERMELHO AMARELO 

BRANCO PRETO BRANCO 

VERMELHO AZUL AMARELO 

10KpF (10nF) 4K7pF (4n7) 220KpF i220nF} 

10% 20% 10% 

250 V 630 V 400 V 

ATE 10pF 

B 0,10pF 

C 0,25pF 

D 0,50p F 

F 1pF 

G 2pF 

472 K 

223 M 

101 J 

103M 

TRANSiSTORES Bl POLA RES C 

SERIE£;) BC 

"' ~ 
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EXEMPLOS 

PNP 

BCM6 
8C~4T 
BC ,48 
Be 549 

BC 536 
8C!i~7 
BC 5~8 
ec ~59 

TUJ 

AXIAL 

CIRCUITO~ 

INTEGRADO! 

0 
i 2 3 q 

VIS T OS 

5~5- 741- 3140 

LM3BON8 - LM .38'6 

DIOt:O ZENER 

~ 

EXE MP LO 

Bf494 INPNJ NPN 

8015~ 
BDB7 
80B9 

CAPACITORES ELETRoLlncos 

PNP 
BD136 
001:38 
8D140 

B PNP 

SERIE E 

Tl~ 

$Cl! 

EXEMPLOS 
NPN 

TIP 29 
TIP 31 
TlP4! 
TIP 49 

PNP 
TIP :30 
T!PJ2 
TlP 42 

~ =+ =;:J~rnr--, 

EX.EMPI.O 

ill Tt'I 

Pit.HAS 

VALOR EM 
PICOFA.RA~ 

-II-

TOLERANCIA 

ACIMA DE IOpF 

F 1% M 20% 

G 2% p +100% 

H 3% s + 50% 

J 5% z + 80% 

K 10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF I4n l 

22KpF (22nFl 

100 pF 

10KpF (10nFl 

0'!l 

20% 

20% 

10% 

20% 

5% 

20% 

EXEMPLOS 

TIC 206 TIC 216 
TIC 226 - TIC 236 

SCRt 

EXEIIPLOS 

TIC 106 Tl C 116 
TIC 126 

01000S 
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TECNICD 
Aqui sao respond idas as cartas dos Leitores, tratando exclusivamente 
de duvidas ou questoes quanto aos projetos publicados em A.P.E. As 
cartas serao respondidas por ordem de chegada e de importancia, 
respeitando o espa~o destinado a esta Se~o. Tambem sao benvindas 
cartas com sugestoes e colabora¢es (ideias, circuitos, "dicas", etc.) 
que, dentro do possfvel, serao publicadas, aqui ou em outra Sec;ao 
especrtica. O criterio de resposta ou publica~o, contudo, pertence 
unicamente a Editora de A.P.E., resguardando o interesse geral dos 
Leitores e as razoes de espa~o editorial. Escrevam para: 

· "CORREIO TECNICO" 
A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA LfDA. 

Rua General Os6rio, 157 - CEP 01213-001 - Sao Paulo-SP 

"Eu achei boa a idlia de VOI.TfME
TRO C!Gfl'AL EM BARRA DE LEDs, 
mostrado em A.P .E. 52, justamente por 
alguns dos motivos expostos pela Equipe 
da Revista, no referido artigo: precisava 
desenvolver indicadores de Temperatu
ra, de pair,el, com boa precisao ( embora 
de resolurao mio forrosamente muito 
"aguda'', o que me /evou aprocurar nas 
minhas coleroes de Revistas e Livros 
(sou Tlcnico M 3 anos, mas Hobbysta 
faz um tempao-) por um arranjo efetivo, 
de prejerencia dotado de display em 
bargraph, o que se ad-quaria as cor.
diroes de custv, lay out, etc, colocadas 
pelo mm cliente ( aplicarli, industrial. 
diga-se-). Achei mais de um circuito 
eletronicamente adequado aos requisi
tos, porlm - todos - baseados ou no fn
tegrado LM3914 ou nos "famigerados'' 
UM/70/UAAJB0- Eram ,cluroes mais 
caras do que meu cliente estava disposto . - . a pagar, ou entao que me causanmn 
problerr:vs na aquisifao, j6 que - se 
aprovado o meu "projetd', diversos to
tes de muitas unidades cada um, deve
riam ser produzitlcs periodicmrente pa
ra anexofac, a maquin6rio produzitlc 
pela uil ind~sria ( e e[ses danados desses 
lntegrados sii.o daqueles que, de repente, 
"someni" do mercado, deixaruk, a genie 
"na mao" ->• Assim, o arranjo do VO
DIB, baseado em ,lu6druplos Operado
nais de uso corrente, muito f6ceis de ad
quirir, e de prero bem menos "salgadd', 
caiu conw uma "miio na luvd' (usando 
uma "expresslio n.ovd', comtJ Voces iro
nicamente ccstumam dizer -)• Pelos pri• 
meiros testes que fiz, basea.dos num Krr 
adquirido a partir do Anancio publicado 
na mesma A.P .E. 52, .,a "coisd' dar6 
certfssin o, pelo que rruito agradero a 
essa fan16.stica Equipe, semrre gerando 
sob.lfoes pr6ticas, baratas, confil,:veis, 
fundonais, para tudo quanto I problemo 
ou "gallul' que a ger.t.e enfrenui, na 

nossa vida de H obbysta ou de Profissio-• 
rwU Garanti, jJ. a enc:omenda do servi
fO, o que • aMm de wna razo6ve.l "gra
ninlw", vai me render boni c'ivideru!os 
em "nome'' p10ftssional- Tem wn pe
queno "porlrri', mas aplicaroes deseja
das pelo meu cliente, em alguns casos 
espedficos serfu basuinte v6lido um in
dicador de Temperatura cc,m mai:I de 
um.a escala (pelo menos duas, e num 
maximo de <;_uatro escalas diferentes-). 
Assim, fiz algumas pequenas modifi
caroes no circuito Msico do VOD!B, as 
quais estou enviando para a sua apre
ciaflio e para a devida "confinnafao 
tlcnicd' ( de que estou no "bom cami
nhtl' ->· Desde jA agradero pelo auxllio 
tlcnico que puderem me dar a respeito, 
aproveitando para mandar um abraro a 
todos, e dizer que espero poder contar 
com A.P .E. ainda durante muitos anos 
(pelo menos atl eu me aposentar, daqui 
uns trinta e tantos-f' - CARWS NE
REU TOMAZELU - WNDRINA - PR. 

Milito nos orgulha, Carlos, cada vez que 
- aqui pelo CORREIO TECNICO -
temos mais uma con~ao de que 
A.P .E. 6 uma publica¢o realmente ti 
para V oo!s, nao s6 como simples 
Hobbystas, mas tamb6m (para muitos. .. ) 
nas suas vidas Profissionais! Sempre di
zemos que a nossa Revista. embora 
criada, projetada, escrita e dirigida "vi
sando" principalmente o Amador, o 
Hobbysta de Eletr6nica, tern profundas 
"inte~oes" de tamb6m manter-se como 
verdadeira "cartilha" para Profissionais, 
T6cnicos, Engenheiros (e, obviamente, 
para Estudantes e Professores da 
mea. .. )! Fazendo os mais sinceros votos 
de que V~ cr~a cada vez mais no 
bom conceito da sua atividade Profis
sional T&:nica (com ou sem a nossa "a
juda", mas - certamente - mant.endo-se 
sempre como fiel membro da "tur-

ma" ... ), af vai a anQi.se do seu circuito 
aplicativo, industrial. bem como nossas 
sugestoes para a ~ao "multi-escala" 
para o VODIB: primeiramente, para as 
necessidades e re,quisitos do seu projeto, 
Carlos, o sensorearnento feito direta
mente por tennistor, colocado o NTC 
diretamente nwn simples divisor de 
Tensio (o que faz "cresoer'' a "volta
gem" na entrada do m6dulo VODIB, A 
medida que a Temperatura sensoreada 
se eleva. .. ), nos pareceu perfeita, simples 
e confuivel, absolutamente nao "confli
tando" com as boas caracterfsticas do 
circuito b~oo! 0 "seu" caminho, por
tanto, estA devidamente "aprovado" ... J, quanto aos aspectos calibm;io e mul
ti-faixas, propomos a solu.;ao mostrada 
na FIG. C. .. Basta substituir o 6nico 
trim-pot de 3M3 do circuito original por 
oois, tn!a ou quatro trim-pots, "escolhC
veis" por chave rotativa (ou ti.po pusb
butt.oos "travantes", em linha. .. ), cujos 
valores (para as faixas de Temperatum e 
valores do NTC por V occ3s enviados._) 
deverao ser experimentalmente deter
minados, dentro da gama que vai de 
330K ate 3M3. Tanto a calibr~ao, 
quanto a pr6pria sele<;lio momentanea da 
faixa de Temperatum monitorada e in
dicada pelo display de LEDs, ficarao 
hastante "confortaveis" e pr,ticas, co
mo exige o seu cliente ... ! Note, ainda, 
que a nossa sugestio elimina a necessi
dade de "dupla calihras;ao", que ocorria 
na sua id6ia b~ca enviada (que nao es
tava teoricamente "errada", mas que -
seguramente - pode ser substitu!da, com 
vantanges, pelo arranjo mostrado no 
diagrama da FIG. A ... 

••••• 
"Uma "joinhd', o C-1213 (CONVER
SOR 12 PARA 3 VCC ), que A.P .E. mos
trou no niimero 52 (melhor ainda, a pre
seltfa do BRINDE DE CAPA, que mui
to ajuda a gente, tornando as .. coisas'' 
mais r6pidas e mais baratas para os Lei
tores, obrigado-). Eu jA conhecia o In
tegrado regulador ajust/Ivel. lM317r, 
utiJizado como "corarlid' do projeto, 
mas confesso que nem tinha imaginado 
seu uso numa idlia tlio simples e ~til 
(Vocls slio "especialistas'' em extrair 
coisas elementares - mas que ningulm 
tinha ainda pensado ou percebido - de 
componentes e circuitos comuns-). Para 
a utilizaf ao que pretendo dar ( se tudo 
juncionar nos conform.es, pretendo atl 
desenvolver a idlia, com algumas trans
fonrv:u;oes, para montagem e revenda a 
terceiros, se nao houver objeroo legal 
por parte de A.P .E-J. gostaria th, 
usando o mltodo j6 adotado por alguns 
dos fabricantes de pequenas fontes ou 
.. eliminadores de pllhd' com Salda em 
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TRIM-POTS 
( 3:'.0K A 3M3) >-----E-1 ~ 

A 

R1-R2-R3 { 
FIXOSOU 
TRIM-POTS, Rl 
DETERMINADORES 

R2 R3 

DAS TENSOES 

s 

330R ¢:::J 

I IOOn 

FOi lNDICADO 
ERRONEAMENTE, 
COMO "330K" 
NQESQUEMA 
ORIGINAL. .. 

0 
'---y-----' 

CONTATOS DE OPt;AO 
FECHADOS POR PARAFUSO 

multiplas Tensoes, dotar o conversor de 
tres "voltagens' opcionais ( 3, 6 e 9 vol
ts), escolhidas pel,a simples "mudmu;a de 
posfr;ao" de um parafuso (tres contatos 
de rosca ficam a disposfr;ao do usiufrio, 
para tal funrao-J. Iii esbocei o circuito 
alternativo que pretendo usar, e estou 
mandando um diagrama, junto com a 
presente carta, pedindo o seu conselho e 
as sugestoes que V oces puderem me dar, 
inclusive quanto aos valores exatos re
queridns para os resistores determinado
res das Tensoes- S6 mais uma "coisi
nhd': esperando que aceitem minha hu
milde ''.fiscaliza9ao", no "esquema" do 
CONVERSOR, FIG. I, plig. 38 de 
A.P .E. 52, o resistor marcado como 
"330K'' ! - na verdade - de 330R (con
forme, ali/Js, ! visto no "chapeado", 
FIG. 4 da mesma. pligina e tamb!m na 
pr6pria LISTA DE PE<;AS idem..." -

PACOTES ECON6MICOS 

DEUZO SANFOS SA. FORTALEZA -
CE 

Vamos por partes, Deuzo (Aleluia! Um 
nome desses h.i que se respeitar ... ): exis
te, siin, alguns aspectos legais quanto a 
industrializ~ao, pura e simples, de 
qualquer projeto mostrado originalmen
te em A.P.E.! Todos eles sao _ Jjetos de 
Direitos Reservados, tanto de seus Au
tores T&:nicos, quanto dos detentores 
da Exclusividade de Comercializ~ao. e 
incluindo af at~ os chamados Direitos 
Autorais e Editoriais ... Ningu~m pode, 
"a revelia", pegar um projeto de A.P.E. 
(ou de qualquer outra public~ao ... ) e -
simplesmente - "sair por af', fabricando 
aos rnilhares e vendendo sob marca pr6-
pria, numa boa" ••• ! V oces, Leito
res/Hobbystas, estao - ~ claro - "mo
ralmente autorizados" a realizarem as 

montagens para uso pessoal ou dom6sti
co e at:6 aproveitarem as idBas b'8icas 
em suas eventuais atividades profissio
nais (feito o Carlos, af da Carta ante
rior ... ), desde que devidamente adapta
das... E, tamMm, eticamente aceit.ivel 
que o Leitor/Hobbysta, a nfvel informal, 
realize di versas unidades de algumas das 
montagens, revendendo-as para tercei
ros, na busca de uns inestinmveis "tro
cados" (que, hoje em dia, todo mundo 
est.i - desesperadamente - precisan
do ..• ). Entretanto, qualquer iniciativa 
que transcenda tais posturas, configu
rando aproveitamento comercial/indus
trial "ao p6 da letra", de projetos aqui 
publicados, requer Um<} previa Autori
z~ao Formal, a partir de entendimentos 
sobre os citados Direitos ... Mas, deixan
do agora esse papo de "adevo" para os 
Departamentos competentes, vamos a 

D1000S 

5 

(ELETR6NICOS) 

voe~ PAGA MUITO 
MENOSCOMOS 

PACOTES' 

1 - Ped1do Mrnimo CR$ 4.000,00 
2 - lncluir dCTsresas ,xista,s CR$ 1.300,00 ~en~l'S, Sinai, Retificadores, diversos tipos, c/ 2 
3 - Atend1m0nto dos ped1dos atrav~s pc s. .. 

TRANSiSTORES ,, 
BC'S e BF'S dos mais variados tipos, '

com duas or<;l'les ... 

A - (cheque anexo ao pedido) ou PACOTE n9 17/100 i:x;:s PACOTE n9 27/200 i:x;:s 
CR$ 1.690,00 B - (Vale Postal Ag. S.Pauloi400009) CR$ 990,00 ..... -------~---------

ELETROLITICOS \., 
Ax,a,s e 8ad1a1s (ios ma,s variados t1pos 

com duas opc;:oos ... 

LED'S 
Diversos tipos, tamanhOs e cores com 2 opc;:oos: 

PACOTE n9 19/50 i:x;:s PACOTE n9 29/100 i:x;:s 
CR$ 1.290,00 CR$ 2.390,00 

PACOTE N9 11/100 pi;s. PACO TE nc 21 /200 rx;s PACO TE n-13/S0 ~s. PACOT[ n'-' 23/100 pc;:s 
CR$ 1 490 00 CR$ 2.590 00 CR$ 790,00 CR$ 1 290 00 CAPACITORES 

---·--•----~~---•----;,,--------~---·--•---~--1 Poli~ster, Stiroflex, Zebrinha, variados lipos, com 2 
CERAMICOS RESISTOR ES oi:x;:0es . 

Capacidade e tens0es d1versas. ~. T1pos c valores diferenc,ados, \ PACOTE n9 15/100 P9S PACOTE n9 25/200 i:x;:s 
com duas opc;:0es... com duas opc;:0es CR$ 790,00 CR$1.490,00 

PACOTE n° 12/100 pc;:s. I PACOTE n-' 22/200 f)\:S PACOTE n' 16/200 ,:x;:s. PACOT[ n'' 26/400 ,:x;:s POrtNCIOMETROS 
CR$ 490,00 CR$ 690,00 I CR$ 290,00 CR$ 590,00 Super Oferta dos mais variados lipos 

.,. . e modelos, com duas op¢es 
1: o trad1c1onal pacote com os PACOTE n9 1s,1o pc;:s PACOTE n9 28/20 pc;:s 
ma,s dlversos tlpos de c_om- CR$ 1.590,00 CR$ 2. 990 oo 
ponentes para uso no d1a-a-~· ' 
dia: conectores, placas, dis- ' , PACOTE ELETRONICO N2 10 
Juntores, chaves, plugs, se- ~~ , MAIOR E 1 .1ELHOR 
mlcondutores, etc. 11 S6 CR$ 490,00 
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sua consulta: de infcio, realmente houve 
um erro gnffico na mar~ao do valor 
do resistor de 330R no "esquema" 
do C-1113 (que saiu como "330K", in
devidamente ••• )! Agradecemos pela sua 
fiscalizac;:ao e pedimos aos demais com
panheiros da Tunna que retifiquem a 
no~ nas suas Revistas ("desculpem a 
nossa falha", como diz o Cid Moreira, 
com aquela costumeira "cara de pau", 
ollio cafdo e tudo o mais ... ), "Segunda
mente"' a sua i&!ia e boa e vmda, Deu
zo, e pode ser implementada a partir das 
altera¢es sugeridas na FIG. B. Basta 
substituir o resistor original de 470R 
por tres outros (R 1, R2, R3, na figu
ra. .• ), cada um deles opcionalmente "in
serido" no circuito atraves do contato 
de rosca, "fechado" pela colocac;:iio do 
parafuso no dito cujo ... ! Notar que esses 
resistores tanto poderao ser fixos, quan
to ajust:aveis (trim-pots) e todos calcula
dos ou dimensionados experimental
mente (entre 470R e 4K7 ... ) para age
rac;:ao de "voltagens" de Safda nos 
parametros requeridos: Se Vore "exi
gir" muita precisao, o uso de trim
pots e, praticamente, obrigat6rio (.e a 
cuidadosa calibraigiio tamb6m. .. ). Jli se 
uma certa tolerancia entre o valor real 
da Tensao de Safda e a "voltagem" no
minal esperada, for aceit:avel, entao re
sistores fixos poderao ser utilizados, po
dendo seus valores serem empiricamente 
determinados com o auxflio previo de 
um potenciometro de 4K 7, medindo-se 
a Tensao obtida na Safda (ate que ela se 
mostre no desejado valor ••• ) e - em se
guida - medindo-se o pr6prio valor oh
mico encontrado no dito resistor ajust:a
vel, delimitando-se, entao, o valor fixo 
comercial mais pr6ximo, para o compo
nente final. .. ! 

••••• 
"A min!w consulta talvez seja "fora de 
prop6sito" (e daf Voces irao "tirar uma 
com a mi.nha card' ... ), mas pelo pouco 
que entendo do assu.nto (comecei no 
Hobby eletronico h.li poucos meses, ins
pirado por A.P .F.:,. que comecei a com
prar. no nwnero 45_) parece-me que 
exis'te a possibilido.de de transf ormar o 
circu.itc do D/SF ARt;ADOR DE VOZ 
PARA TEl.EFONE numa esplcie de 
"gerador de voz de rob{/', para u.tili• 
ZQfiio "ao vivo", num palco, ou em gra
Vafoes ( em ambos -bs casos, sem nada 
ter a ver com.;,,. telefone ... ). A raziio des
sa minlui id;ei.a l que v(, em outra publi
CQfiio (um livro de circuitos-.) um proje
to desse tipo, onde era mencionado. a 
"modulai;,·iio", como cau.sadora do. modi
ficafiio ou distorriio do. voz- Como no 
projeto do DIVOT o lntegrado 555 ju.s• 
tamente moduJa, pet.a sua Frequenci.a 
ajustada no trim-pot de 220K, o sin.al de 
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voz prl-amplificado. pe/,o lntegrado 741 
( de pois "reforrado" pe/,o transfstor 
BD135-), calculo lfJ.ie a modijicQfiio do 
circuito posaa ser feita (mesmo que seja 
necessaria a troca ou anexarlio de com
ponentes-,). A idli.a l dotar o circuito de 
uma Safda de sinal que possa ser apli· 
cado. diretamente a Entrada de um am
plificador ou gravador, comuns- Gosta
ria muito de que o Laborat6rio de 
A.P .E. "inventasse'' para mun ( e para os 
outros Leitoresllfobbystns que talvez te
nh.am tido a mesma idlia_,) essa modiji
CQfiio- Mas, por favor, se ac!wrem a 
minha idli.a muito rid/cul.a, nao despejem 
todo aquele "caminhao de mel.anci.as' 
em cima de mim ( como Voces costwnam 
fazer, e eu acJw muito engrGJ;;adO - com 
o outros.-) que sou um rapaz muito-. 
sensfvel- (brincadeirinlw,-Y' - MAURO 
N. GASP AR.FITO - FLORIAN6POLIS 
-SC 

Cuidado com esse neg6cio de... "ser 
muito ... seosfvef', hein, Mauro ... ! Se 
Vore fosse tambem (talvez ate seja. •• ) 
um Leitor/ Aluno da nossa Revista
"Inna", a ABC DA ELETRONICA, o 
"Queimadinho" (que e um simpatico
antipatico bonequinho "espfrito de por
co" que tern por la. .. ) diria que ... "af tern 
coisa. . .''. Mas, "fique frio", que sua 
ideia nada tern de ridfcula (E mesmo que 
o fosse, aqui niio costumamos "escu
lliambar" os Leitores/Hobbystas ... Te
mos "alvos" muito melhores para nossas 
lfnguas de serpente ... ). Voce percebeu 
com clareza, que o "n6 da questiio" para 
a modificac;:ao da voz e a ~ e 
tern toda a razao em presumir que uma 
modificac;:ao simples seria possfvel no 
sentido de transfonnar o DIVOT numa 
especie de "voz de rob6" simplificada! 
Observe o diagrama da FIG. C onde as 
(poucas ... ) modificru;oes e/ou acresci
mos estiio claramente indicados: acres
centa-se o resistor de lOK no percurso 
de base do transfstor, substitui-se este 
(original BO135) por um BC548, tro-

lQOn 

@1-i , 
tSAOM 

/~ 
\ :!~~:> J ~7 

ca-se o alto-falante original por um 
simples resistor (de lK ate lOK, depen
dendo do tipo e da imped.ancia da En
trada de Amplificac;:ao ou Gravac;:ao, que 
va ser utilizada. .. ) e acrescenta-se um 
capacitor de 1 00n no percurso final de 
Safda do sinal (todas as alterac;:oes, subs
titui~, acrescimos, estiio marcados 
com asteriscos no diagrama. .. ). 0 sinal 
obtido na Safda poderli, entao, ser apli
cado diretamente d amplificru;ao ou gra
vac;:ao, devendo - obviamente - ser ajus
tado o controle de nfvel ou de volume da 
dita Entrada, bem como os dois trim
pots originais do DIVITT (lOOK, junto 
ao 741 e 220K,junto ao 555 ... ), ateob
ter-se os exatos nfveis e "formatos" de 
onda, capazes de simular a imaginada 
"voz de robo" Se quiser, escreva-nos 
novamente, relatando os resultados das 
suas experiencias a respeito e enviando 
os "esquemas" definitivos para publi
cai;ao e "compartilhamento" com os co
legas da Turma. .. 

••••• 
"Estou escrevendo pet.a primeira vez 
a A.P.E. (embora seja um Leitor de 
"primeira hora", possuindo a C oleriio 
inteirinha dessa 6tima Revista ... ) para 
dar meu.s parahlns aos criadores e re
datores yela Serli.o ABC DO PC (IN
FORMATICA PRA.11CA) u.m item que 
realmente estava 'Yaltando" nessa publi
carao prati.camente comp/eta para nos
sos interesses! Sou wn razolivel "enten
dido" ( no bom sentido_) no assunto, jli 
que traba!Jw com computadores (nao 
sou especialista, sou usu6rio, proji.ssio
nalmente _,) ha um bom tempo, e jli deu 
pra "sentir' o caminJw que V oces, sem
pre atentos as coisas que os Leito
res/H obbystas realmente querem e pre• 
cisam, irli.o trilhar com a tal nova 
Serli.o- Para quemja domina o assunto, 
a Jf! Pane do assunto, mostrado. em 
A.P.E. 52 pode atl parecer wn pouco 
elementar, Msica demais_ Entretanta, 
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eu sei muito hem o que "penef' para ob
ter dados aparentemente tao elementa
res, e aft dominar o dialeto de compu
fafaolinform/J.tica a ponto de poder 
acompanhar as (poucas_) Revistas da 
area, editadas no Brasil- A primeira vez 
que me defrontei com um PC ( na epoca, 
um XT novinlw em folha, que hoje ja se 
encontra na categoria de "sucatd' ... }. 
pressionado por pura obrigarao profis
sional ( se eu me recusasse a opera-/,o, 
ou se niio aprendesse logo, o patrao, 
simplesmente, me "substituirid' -}, con
fesso que senti .. , medo! Tive que "des
trinchar' tudo praticamente do "zero", 
ouvindo e recolhendo um "monte'' de 
opinioes e palpites (alguns de uma imhe
ciliaade "ga/,opante'', hoje eu sei, .. }, "fil
trando" tudo ate tirar minhas pr6prias 
conclusoes, aft sobre as mais elementa
res partes e furl{:oes de um PC! A pr/J.ti
ca, o racioc(nio e muito estudo, acaba
ram por me dar os necess/J.rios conheci
mentos... Mas isso levou tempo, coisa 
que os colegas Leitores de AJ' .E. eco
nomizarao - e muito -, tenho certeza, em 
vista do estilo agradavel, direto e abso
lutamente "descomplicado" que Voces 
sempre imprimem as suas iniciativas edi
toriais! Vao em frente que, pelo que co
nhero do "cheiro" das coisas que Voces 
criam, /,ogo, /,ogo teremos uma fantastica 
Revista "INFORMA11CA PRA11CA" a 
juntar-se a dupla din/imica j/J. formada 
por AJ'.E. e AJJ.C-" - ROMEU TOS
CA - SAO PAULO - SP 

Agradecemos pelas palavras altamente 
incenti vadoras e pela arullise isenta do 
nosso trabalho, Romeu ... Sempre que ti
ver crftivas, sugestoes, "direcionamen
tos" ou mesmo colaborai;oes que julgue 
vlflidas, dentro do assunto INFORMA
TICA PR.A TICA, mande suas cart.as, 
que suas id~ias e palavras seriio devida
mente consideradas, analisadas e ... leva
das em cont.a (assim como as de todo e 
qualque Leitor/Hobbysta que queira se 
manifestar a respeito ••. )! Quanto a Re
vista por Voce "iniaginada" (IN
FORMATICA PRATICA), em pri
meirlssima miio podemos revelar: esd 
nos plaoos, e a Sei;ao ABC DO PC ~. 
"descaradamente", um embriao da 
i~ia. .. ! "Tori,;:a'' conosco, para que tudo 
de certo, e caminhe na esperada direi,;:ao, 
em breve tempo .•. 

••••• 
"Achei uma boa a Seriio ABC DO PC, 
lall{:ada na Revista 52- S6 espero duas 
coisas: primeiro que a iniciativa frutifi
que e... continue, pois muitos de n6s 
estavamos esperando alguma coisa nes
se sentido, dentro da nossa querida 
A.P .£ .. e segundo que a Serao passe a 
abordar mais os aspectos circuitais dos 

Computadores, ja que acredito ser mais 
condizente com o restante do teor da Re
vista_ Penso em estudar ftcnicas e ma
nutell{:ao de computadores, e assim pre
feriria receber mais informaroes a res
peito, inclusive de como montar e con
sertar um PC, esquemas de circuitos dos 
placas internas de computadores mais 
comuns, etc. De qualquer modo, como 
sempre, valeu a pena esperar (A.P .E. 
nunca nos decepcionou-}. - MARCELO 
ALMEIDA JR. - CAMPINAS - SP 

Todas as opinioes, sugestoes e crfticas 
serao sempre consideradas, Marcelo 
( conforme afinnamos ao R omeu, na 
carta/resposta anterior ••• Acredite que 
n6s tam~m faremos o maior empenho 
possivel no sentido de que a Sei;ao 
"r~m-nascida" cresi,;:a e frutifique •.• E 
certo que isso nao depende s6 da nossa 
vontade! A consolidai,;:iio (e are eventual 
ampliai,;:ao ou transformai,;:ao do ABC 
DO PC numa Revis ta "autonoma", 
quern sabe ••• ?) necessita, primeiro, do 
apoio e "confim1ai,;:ao" do interesse por 
parte de Voces, Leitores (a maioria, 
aqui, sempre determina os rumos reai-; 
que a Revista ha de tomar .•• ) e, segundo, 
do apoio e patrocfnio (inclusive a nfvel 
de subsfdios tecnicos e pd.ticos ... ) de 
entidades comerciais, industriais, educa
cionais e editoriais ligadas a area da IN
FO RM A TICA, sem o que flea um tanto 
diffcil transitar com desenvoltura a se
gurani,;:a por um campo que envolve alta 
tecnologia (e cara. .. ) e conceitos bastan
te padronizados e especfficos ... Quanto 
ao primeiro quesito, parece-nos (pelas 
cart.as que ate O momento ja recebe
mos ••• ) que o vento sopra na direi;ao 
certa. •• Quanto ao segundo, o "destino" 
foge do nosso controle absoluto, e de
pended de uma serie de fatores nao di
retamente submetidos as vontades dos 
criadores e redatores de A.P.E.! Como 
dissemos ao Romeu, "tori,;:a" conosco, 
para que tudo de certo ••• Agora, quanto 
ao teor ou a linha de abordagem da 
Sei;iio de INFORM.A TICA PRA TICA, 
conforme explicamos desde a I! Parte 
(A.P.E. 52), a inteni,;:ao nao ~ criar aqui 
um "curso de Hardware" ... A ideia (pe
lo menos por enquanto ... ) e direcionar as 
explicai,;:oes para o uso pmtico do PC, 
para a compreensao do funcionamento 
do computador em funi,;:ao das necessi
dades e expectativas do usuario, com 
"dicas", sugestoes, conselhos e "mace
tes" puramente operaciooais. .. Pode ser, 
contudo, que (na eventualidade feliz da 
Sei,;:iio "virar" Revistas ... ) num futuro 
niio muito distante, abra-se um espai,;:o 
para abordagem puramente circuitais, de 
Hardware "puro" •.• 

••••• 
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OS SISTEMA$ DE IGNICAO 
DOS VEfCULOS COM MOTORES 
A EXPLOSAO (CONVENCIONAL 

E ELETRONICO .. ) 

0 sistema de igni~o usado nos vef
culos dotados de motores a explosao, na 
verdade mudou muito pouco desde os 
prim6rdios da industria automobil!stica! 
Embora, obviamenle, ao longo <las de
cadas, as ~ tenham sido moderniza
das, tornadas cada vez menores, mais 
resistentes, de manutern;:iio e substi
tui~o mais facil, na swi essencia o sis
tema praticaniente permaneceu o mes-

~ 
&, 

ou 

mo: um platinado (niio mais do que um 
simples interruptor de Corrente, aciona
do ciclicamente pelo pr6prio "giro" do 
motor, atraves de um eixo ex:centrico
mecanicamente acoplado as suas la:minas 
de contato ... ) abre e fecha, "aterrando" 
ou niio, ciclicaniente, um dos tenninais 
de um auto-transformador (a "velha" 
conhecida, BOBINA DE IGNI<;:Ao ••• ), 
com o que seu enrolamento pr:D'.lllUio re
cebe um "trem" de pulsos de baixa 
Tensiio (os 12V nominais, do sistema 
eletrico convencional do vefculo ... ). 

No enrolamento secundmo do citado 
anto-transformador (BOBINA DE 
IGNI<;:AO ••• ), que guarda, com respeito 
ao priinirio, uma elevada Re~iio de 

Espiras, surgem entiio pulsos de Tensao 
muito alta (normalmente maiores do que 
uma dezena de quilovolts ... ). Tais mani
fes~s de elevada Tenslio, na forma 
de pulsos rapidos, sao entregues pelo 
distribuidor (mera chave rotativa, de I 
polo x 4 ou 6 posi<;oes - dependendo do 
m1mero de cilindros do rr:otor... -
tambem comar:dada em seu giro iriinter
rupto, por um eixo diretamente aciona
do pelo pr6prio motor ... ) a eletrodos 
metalicos separados por pequeno espru;o 
(as w:las. .. ), entre OS quais, pela rapida 
ioniza<;iio do arrl.iente, se desenvolve 
forte "fafsca", a qual, por sua vez, "de
tona" a rnistura ar/corr,bustfvel com a 
qual as "vahulas" haviam previamente 
"enchido" o cilindro ... Oaf pra frente, a 
"coisa" e puramente mecfurica, fugindo 
do escopo de A.P.E-.. 

Apenas e importante lembrar que o 
funcionamento eletro-mecanico do pla
tinado e do distribuidor e (pelo menos 
deve ser ... ) rigorosarr:ente si.ncroni7.8do 
(atraves de urna re&•tdagem que se cor,
vencionou chamar de ponto da ig
~ •• ) com as ex:plosoes do combustf
vel dentro dos cilindros, e tambem com 
o pr6prio "enchimento" dos ditos cujos 
com a mistura ar/eombustfvel e - na se
quencia - o seu "esvaziarnento" dos ga
zes quein1ados, entiio remetidos ao esca
pan:ento do vefctlo ••• 

Os "pontos frageis" ou pass!veis de 
"dar defeito" com maior frequencia, em 
tal sistema, forarr• - obviamente - ider,
tificados ao longo dos anos de desenvol
virriento: o platinado, "aguentando" to
da a Corrente aplicada ao pi::inwio da 
BOBINA, com eerta rapidez tern seus 
contatos el6tricos deteriorados, por oxi~ 
da<;iio e carbonizru;iio, com o que nao s6 
a ENERGIA total no sistema fica redu
zida (dintinuindo a Potercia <las "fa!s-
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PLATINAOO 

cas" ... ), oomo tamb6n a pr6pria "sin
cronizai;!o" (ponto) flea prejudicada.
As oonseq~ncias sio element.ares: per
da de "f~a" (ainda que pequena, 
por6n "palpivel" ... ) no motor, dis~n
dio de combustfvel maior do que seria 
"normal" (tamMm pequeno, ta! "des
perd{cio"' porem real. •• ), carboniza¢o 
dos eletrodos das velas e platinados ( e
xigindo substitui¢s com exagerada fre
quencia. .. ) e por ai vai. •• 

Os carros mais modemos j' saem de 
flfbrica com um sistema desenvolvido no 
sentido de "fugir" desses problemas e -
certamente - de aperfe~ ao m~xirno 
a igni<;ic,, proporcionando um funcio-. 
namentc, mais "suave" e adequado ao 
motor, cc-rr: rr-~o aproveitamento <!e 
combustfvel e rrutxiw.a "fo~" obtida. .. 
Tais sistemas sio, nonnalmente, total
mente eJetr6nicos, com aus8ncia do pla
ti.nado "mecAnico" convencional (subs
titu!do por sensores 6ticos ou magn6ti
cos de aJta durabilldade, estabilidade t:· 
conmbilidade ... ). circuitos gerados df, 
Alta Tenslo por "descarga capacitiva", 
eventualmente monitorados por diversos 
sensores que tornam 1iossfvel a "in
flu&:cia" de outros fatores importantes, 
nos parimetros da i~ ... 0 desem
penho final 6 - ncsses c.asos - sensivel
mente superior ao mostrado pelo "ve
Jho" m6todo "eletro-mdlioo", que jf 
eatf - tecnologicamente falando - sendo 
relegado a um justo "esquecimento" ... 

Entretanto, ainda exiltem mDbliea de 
carros rodaDdo po.r at, mlativamente 

~·------t----.... -------1B- BOB. 
I I I . 

!~~ :· ~4: i ~ I 68R I 

: 1n t-----8---J 8UX80 

~ lKV I 
~ .L 22n 
in lKV 

~ TERRA 

novos (pelo rnenos para um Pafs pobre e ------------------' 
atrasado feito o nosso, e niio adianu, 
"espemear" por essas qualifi~oos 
pouco elogiosas, ji que sac a expressao 
da mais pura verdade ... ), usando o "ar
queol6gico" sistema conw''lcional de 
Kettering, quase igual ao izado nos 
carros dos nossos av6s ... 

E justamente para esses milb6es de 
vefculos, ainda relativamente novos, 
porem j' tecnologic:miente desatualiza
dos, que a IGNI<;AO ELETR6NICA 
SIMPLIFICADA mostra o seu valor! 
Com grande facilidade, baixo custo re
lativo, sem substitui~ao da bobina origi
nal ( e tamMm preservando o pr6prio 
platinado convencional. •. ) 6 poss{vel do-

tar-se tais vefculos de um "modelo" 
tecnol6gico "MEIO TERMO", capaz de 
acrescentar muitas (embora nao todas ... ) 
das vantagens dos modemos sistema.s 
"de flfbrica", ditos "computadoriz.a-
dos" ... 

0 circuito da IGNES (ficou "boniti
nho'' o nome abreviado, nllo ••• 1) repre
senta um tfpico sistema de IGNI<;Ao 
••ASSISTIDN' ou seja: "eletronizou
se" apenas o chamado "ponto fuigil", o 
"velho" platinado, cujas f~ eletri
cament.e mais "pesadas" passam a ser 
realizada.s por uma moderna, dpida e 
potente CHA YE ELETR6NICA tran
sistorizada, obt.endo-se assim uma ~rie 
de vantagens inconteataveis: o platinado, 
ao contrmo daquelea "baita" Am¢res 
que manejava, passa a chavt>M "mise
ros" miliam~ com o que a carboni-

LCV 
INSTRUMENTOS 

PROVADOR 
RECUPERADOR 

OE CINESCOPIOS 
PRC40 

CR$ 90.ooo,oo 

Perm;te verificar a etmi:s&ao de cada 
canhEio do cmesc6pio em prova e rea· 
hl'!:l~lo, poss-ui ge.Jvan6metro com pre~ 
cis8o de 1 % e mede MAT at& 30 11:V 

ANALISADOR DE 
VIDEOCASSETE/1V AVC-64 

Possui sete instrumentos em um: treqllencimetro ate 
H)(J MHz gerador de barras, safda de Fl 45.75 MHz, 
ConV9rsor de videocassete, teste de c.ab~ de video, 
rnsfreador de som, rcmoto 

(011) 223-6707 
(011) 222-0237 
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zru;iio se reduz praticamente a "zero .. , o 
"ponto" de ignigiio nao mais se "deslo
ca" com tanta facilidade ( salvo por pro
blemas puramente medinicos na chama
da "mesa" do dito platinado ... ) a um 
pulso de Alta Tensiio no aecundario da 
BOBINA bem mais estivel, regular e 
"forte" (mesmo em elevadas rotru;oes ... ) 
se verifica! 

Os beneffcios siio REAIS, compro
vados, e o custo - como jit foi dito - re
sulta bastante moderado, grru;as ao re
duzido nfunero de pe<;as no circuito, e a 
preservru;iio de praticamente todas as 
pe;i;as originais (inclusive a BOBINA, 
que nos modernos sistemas eletr6nicos 
"de fitbrica", e diferent.e, em parametros 
e caracter!sticas eletricas, daquela usa<la 
nos sistemas convencionais ••• ). A insta
Iac;:ao (eterno "problema", quando se 
trata de vefculos ... ) e simples, feita a 
partir de apenas 4 cabos, sendo dois pa
ra a alimentru;iio geral do circuito, um ao 
platinado convencional e um substituin
do a conexiio original do dito platinado a 
"velha" BOBINA .•• 

Embora use (pelos pr6prios parame
tros de funcionamento •.. ) cornponentes 
capazes de manejar Correntes e T ensoes 
relativamente elevadas, acima das carac
terfsticas nonnalmente encontradas nas 
montagens aqui mostradas, nem por isso 
havera grandes dificuldades na obten<;ao 
das pe<;as, todas nacionais, encontraveis 
nos bons varejistas .•• 

••••• 
- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA

TICO IX) CIRCUITO - No "miolo" 
do circuito, temos os dois 1'.inicos com
ponentes ativos do conjunto, os 
transfstores, dispostos em acoplamento 
direto (co.letor do 8D140 diretamente 
excitando a base do BUX80 ... ) e for
mando, com o auxllio dos resistore,5 de 
polariza9iio, um poderoso (em tennos 
de ganho de Corrente ... ) amplifica
dor ... Grru;as a esse enonne fator de 
amplifica'<ao, a Corrente de "aterra-
mento" do platinado convencional, 
usada na excitru;iio da base do PNP 
(BO140) situa-se em valor muito pe
queno (se comparada a velha" Corren
te convencionalmente chaveado pelo 
dito platinado ••• ). Dois di.odos, um 
"super-zener'' (feito com S zeners de 
75V, "empilhados" ... ) e dois capacltn
res (In e 22n) se encarregam de "de
fender" ambos os transfstores de 
eventuais "excessos" ou transientes de 
Tensao (que nonnalmente ocorrem em 
circuitos do genero, que chaveiam 
carga indutiva sob elevada Corren
te ... ). 0 percurso coletor/emissor do 
transistor de alta Potencia (BUX80) 
faz, na salda do conjunto, o "papel" de 

verdadeiro "platinado · eletronico", 
chaveando entao o primuio da BO
BIN A DE IGNl(;AO, num regime 
bastante regular e confravel de ener
gia, mesmo que substanciais modifi
cru;oes ocorram na prevista Corrente 
de base do BO140 (oriunda do plati
nado •.• ). Observem que varios dos re
sistores estao parametrados para dissi
pa<;oes relativamente elevadas (nao o 
costumeiro "quarto de •Watt" com o 
qual estamos mais acostumados ... ), pa
ra efeito de seguran9a. T ambem por 
razoes de seguran<;a, os diodos siio pa
ra Tensoes e Velocidades mais eleva
das do que os convencim1ais parame
tros encontrados na maioria dos cir
cuitod que o Leitor/Hobbysta ve aqui 
em A.P.E.... 0 pr6prio "truque de 
empilhamento" dos 5 zeners, resulta 
num "super-zener'' para 375V (por 
um custo seguramente menor do que o 
de um zener com tal parametro de 
Tensiio ••• ). Os dois componentes, am
bos para um Tensiio de trabalho de 
1000V, s1io inevitavelmente "trambo
lhudos" (o que nao tern importancia -
no caso - em face da niio necessidade 
de "intensa miniaturiza9iio", nessa 
montagem especffica. •• ) devido ao uso 
de diel6tricos de 6leo ou mistos, espe
ciais para manejo confortivel de "vol
tagens" mais "bravas" ••• No mais, o 
circuito e de uma simplificidade e de 
uma "obviedade" ululante (e Voces 
sabem que quanto mais simples um 
circuito, menores as "chances" de algo 
"falhar'' ... ). 

••••• 
- FIG. 2 - LAY our DO CIRCUITO 

IMPRF.SSO ESPEciFICO - Um 
pouco "avantajado" (isso e inevitivel, 
pelos regimes de Corrente e Potencia 
envolvidos ... ), mas extremamente sim
ples, o padriio cobreado de ilhas e pis
tas e de fitcil execu<;iio, por qualquer 
das t6cnicas "tradicionais" de con
fea;:ao ... Como a figura esti em tama
nho natural ( escala 1: l ), o lay out pode 
ser diretarnente "carbonado" sobre a 
face cohreada de um fenolite virgem, 
nas indicadas dimensoes (ver LIST A 
DE PE<;AS}, seguindo-se a trru;agem, 
corrosiio, furru;ao e limpeza, nos 
"moldes" ja varias vezes explicados 
aqui em A.P.E. Conforme ja explica
do, 0 padrao e simples, mas OS nfveis 
de Corrente e Potencia siio "bravos" ... 
Por essa raziio, uma cuidadosa con
ferencia final t ahsolutamente impres
cindfvel, para a busca e corre<;iio de 
eentuais fa1.11as, "curtos", etc. Nao 
"deixem passar" nenhunrna das Nor
mas elementares para a confe<;iio e uti
liza<;ao de Impressos, consultando - se 

necessmio - as INSTRU<;OF.S GE
RAIS PARA MAS MONTAGENS, 
pennanentemente encartadas nas pri
meiras paginas de A.P. W. (aquelas 
"dicas" siio eternamente vitlidas ... ). 

- FIG. 3 - OS PRINCIP AIS alMPO
NENTES- - Alguns dos principais 
componentes do circuito siio vistos na 
figura, em aparencia, pinagens e sfm
bolos esquemitticos. 0 transfstor 
BD140 niio 6 assim tao "desoonheci
do" da Turma. •• Ja o BUX80 e "novi
dade", em A.P.E .... Sua "embalagem", 
contudo, e de um padriio conhecido, 
inv61ucro T03, metalico, com a identi-

LISTA DE PECAS 

• 1 - Transfstor de Potencia BUX80 
(transfstor riipido, para alta 
Tensao, em regime considera
vel de Corrente)• NPN 

• l -Transfstor BD140 (media 
Potencia, rapido, parfunetros 
tambem medianos de Tensao e 
Corrente) - PNP 

• 5 - Diodos zeoer de 75V x 0,5W 
• 1 - Diodo B YW54 (2A - 600V) 
• 1 - Diodo BYW95C (1,5A 

600V) - rapido, de Potencia 
• 1 - Resistor 18R x lOW (fio) 
• 1 - Resistor 68R x 1 W 
• 1 - Resistor 68R x 5W (fio) 
• 1 - Resistor lOOR x l/2W 
• 1 - Resistor 220R x 1 W 
• 1 • Capacitor (a 6leo, OU de diele

trico misto) ln x lKV 
• 1 - Capacitor (a 61eo, ou de diele

trico misto) 22n x 1 KV 
• 1 - Placa de Circuito Impresso, 

com lay out especffico para a 
montagem (10,4 x 7,0 cm.) 

• 1 - Pedru;o de barra de conetores 
parafusados, tipo "Sindal" 
(grande), com 4 segmentos 

• I - Conjunto completo c/isolador 
de mica, buchas de nyloo, para
fusos e porcas, especfficos para 
transfstor c/inv61ucro TO3 

• - Fio (isolado, de born calibre) e 
solda para as liga-;oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a monta
gem. 0 container (cujo "corpo" 
tambem servira como diBsipa.
dor de calor para o transfstor 
B UX80 ... ) deve ser metilico, 
de preferencia bem robusto, 
dotado de abas furadas de fi
xru;iio externas, e apresentando 
dimensoes mfnimas de 12,0 x 
8,0x 3,5 cm. 
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fi~!o do emistlor e baae feita pela re
lativa "assimetria" com que esses ter
minais sio dispostos na parte de baixo 
do corpo met:Alico ••• 0 colctor. como 6 
norma nesse tipo de "casca". 6 a pr6-
pria "~a" do transfstor ••• Os dio
dos da s6rie "BYW" apresentam cor
po "redondinho", um pouco mais "ta
ludo" do que os "lN" convencionais, 
porem contendo a mesma faixa ou anel 
em cor "diferente", indicando a po
sic;ao do terminal de catodo (K). 
Quanto aos zeners (nao mostrados na 
figura."), bSm a mar~ao dos catodos 
tamb6m na fonna tradicional ... Qual
quer duvida sobfe outros aspe ctos 
mais gen6ricos da identifi~ao de 
terminais, c6digos, valores, etc., o Lei
tor/Hobbysta podera dirimir com uma 
consulta ao T ABEI..AO A.P .E., hi no 
comec;o da Revista. .. 

- FIG. 4 - .. CHAPEADO" DA MON
T AGEM - 0 lado nao cobreado da 
placa enfatiza, agora, o posicionamen
to dos component.es (menos o B UX80, 
que flea fora da placa, conforme ve
remos mais adiante ••• ), com seus valo
res e indicadores de polaridade, etc. 
Notar que a face metalizada do 

LCV. INS'r~f.J'~Nros·. 
d l\fENOR PR.ECO 

IU.DETAO DIGITAi. 
• Visor LCD: 3 1/2 dig. 
• TensAo DC: 1000V 
• Tens!o AC: 750V 
• Corrente DC: 10A 
• Corrente AC: 10A 
• Reslstl'loc!a: 200MO 
• Capacl!Ancla: 200uF 
• Freqt!Ancla: 200KHz 
• Tests de Dlodo 
• Tests de COnllnuldade 
• DATA HOI.Of1it. 
• Translator •h~ 
• lndloador L.6glco 

IU.DETAO DIGITIIL 
• Visor LCD: 3 1/2 dig, 
• Tens!o DC: 1000V 
• Tens!o AC: 750V 
• C01Tenle DC: 10A 
• Reslstancla: 200MO 
• T este de dlodo 
•MedldashFE 

CR$ 18,000,00 

FReag~~!ETRb ~ .". 
FD31P·550MHz ~-_:, 

CRS 150.ooo,oo 

lnstrnmento de med1~ao com exc:e
lente estabilidade e precisllo nas 
faixas de 1 Hz a 550 MHz (canal A) e 
60 MHz a 550 MHz (canal 8), 
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B D 140 deve ficar voltada para a po
si~ao ocupada pelos diodos zeoer. Ob
servar bem o posicionamento (e os c6-
digos ... ) dos diodos (inclusive os z:e
oers. •. ), valores de resistores e capaci
tores, etc. Algumas ilhas/ furos, embo
ra devidamente codificados, estao 
"vagas" no diagrama... Elas desti
nam-se As conexoes extemas A placa, 
detalhadas na pr6xima figura. •• Notar 
que os dois resistores de alta dissi
p~ao (os mais "taludos" ••• ) nao devem 
ser montados muito rentes A superffcie 
da placa, de modo a facilitar a dissi
p~o do (pouco ... ) calor neles desen
volvido durante o funcionamento ••• No 
mais, ~ conferir tudo ao final, incluin
do a qualidade dos pontos de solda, 
antes de cortar as "sobras" dos termi
nais, pela face cobreada. •. 

- FIG. 5 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Ainda vista pelo lado nao 
cobreado, a placa traz, agora, suas co
nexoes externas ... Basicamente, tais li
g~s se resumem naquelas que vao A 
barra de 4 segmentos de conetores pa
rafu~veis tipo "Sindal", destinados A 
instal~ao final da IGNES, e As co
nexoes ao transfstor BUX80 G~ que 
este nao flea - como os dernais com
ponentes - sobre a placa. •. ). Conv~m 
que todas as lig~oes sejm curtas, fei
tas com cabos isolados de calibre nao 
muito "modesto" (porque a maioria 
dos percursos ser~ de Corrente relati
vamente elevada...). Observar ainda as 
cores sugeridas para as lig~oes A bar
ra de conetores "Sindal", e cuja codi
fic~o permite a f~cil identifi~o 
dos cabos, tanto nos procedimentos fi
nais de "encaixamento" do circuito, 
quanto nurna eventual e futura manu
tenc;ao ... E tamMm importaote a cor
reta identifi~o de cada um dos 4 
terminais de ins~, j.i que das suas 
perfeitas lig~s depended nao s6 o 
funcionamento do circuito, como 
tamMm a pr6pria "integridade" dos 
componentes. .. 

- FIG. 6 - A CAIXA - ACABAMEN
TO DA "IGNES• - A caixa metffica, 
requerida no item OPCIONAIS/DI
VERSOS da LIST A DE PE<;AS, 
aMm de conter e abrigar o circuito (a 
placa deve ser internamente fixada por 
dois parafusos e porcas, passando pe
las fu~s marcadas com "cruzetas" 
no lay out do Impresso, revejam. .. ), 
tamMm funcionara como dissipadora 
do calor inevitavelmente desenvolvido 
no transfstor de Potencia (BUX80). 
Assim. este transfstor deve ser exter
namente fixado ao painel superior do 
eootainer, efetuando-se, previamente, 
furos para a passagem das suas co-

Fig.5 
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nexOes de emissor e base e (importan
te ... ) dotando-se o conjunto dos ne
cessirios isoladores de mica, buchas de 
nylon, etc (ver LIST A DE PE<;AS ••• ). 
Tais cuidados sao necessruios porque a 
caixa, me~ca, na instal~ao final fi
cara - muito provavebnente - "aterra
da", ou "negativada" pela sua pr6pria 
~ ao chassis do vefculo via para
fusos/ porcas, etc. Entretanto o coletor 
do BUX80 (ver "esquema" - FIG. 1) 
Bio pode ser "negativado" ... Assim, o 
isolamento e OBRIGAIDRIO ... Nu
ma das laterais do cootainer pode ficar 
a barra de 4 segmentos de conetores 
parafmmveis, destinados i instal~ao 
final, com cada ponto devidamente 
identi.ficado e com sua fun~ao/polari
dade deivdamente marcada, de modo a 
evitar problemas ou erros posterio
res ... 

- FIG. 7 - COMO ~ 0 SISTEMA 
ORIGINAL - 0 PRINciPIO DA 
INSTALA<;AO DA •mNES" - 0 
diagrama mostra o "esquema" do sis
tema de igni~o convencional, que 
previamente encontra-se instalado no 
vefculo, juntamente com uma estili
~ao da bobina tambem original, ter
minais identificados... 0 "condensa
dor" (capacitor) original, eletricamen
te "paralelado" ao platinado, deve ser 
retirado (nao sera usado, com a IG
NES ... ). A lig~o original do terminal 
ncpmo (-) da bobina ao pladnado 
deve ser desfeita (pois sera modifica
da, com a implan~ao da IGNES). 
Nada mais precisara ser "mexido" na 
ins~ original da igni~ ... A cai
xa contendo o circuito eletronico deve 
ser fixada atraves das suas abas e fu-

i 
(G 
! 

ros, mun local pr6ximo l bobina origi
nal, de modo que a f~ geral per
~a curta. •• Vejamos os detalhes 
de ins~o, no diagrama da pr6xima 
figura. .. 

- FIG. 8 - INSTALANOO A ""IG
NES• - 0 terminal ( +) da IGNES 
deve ser ligado ao mesmo cabo que 
origina]mente "traz" os 12V pom:i:yo8 
ao correspondente terminal da bobi
na. •• 0 terminal (-) do circuito vai li
gado l "massa" do vefculo (negatho). 
0 terminal (P) deve ser ligado ao pla
tinado ( onde, originalmente, estava 
conetado o terminal oegaliw da bobi
na. .. ) e o terminal (-B) vai,justamente, 
ao terminal negalivo da bobina (que 
foi "separado" do platinado, conforme 
explicado ... ). E born conferir tudo com 
muito cuidado e ate~ao, ao final, ve
rificando toda a "cabagem", as polari
dades e as (poucas ••• ) modifi~ 
feitas no sistema original. .. Tudo · ins
taJado (e verificado ... ), o Lei
tor/Hobbysta pode passar ao "Test 
Drive" ... 

••••• 
USANDO A "IGNES" •• 

Como nao hli a necessidade de ne
nhum tipo de ajuste, e ligar o carro e ... 
rodar, analisando subjetivamente o fun
cionamento do motor, pelo seu "baru
lho" e desempenho ••• ! As rems diferen
~as podem serum tanto "sutfs", e assim 
coisas como consumo de combustfvel, 
desgaste do pladnado, etc., apenas po
demo ser efetivamente comprovadas 
ap6s algum tempo de uso da IGNES 
(esses itens - com certeza - mostrarao as 

I DISTRIBUIDOR 
f VELAS) 

SISTfMA 

"IGNES" 
INTALADO 

Fig.8 

prometidas "vantagens", em breves 
dias ••• ). Uma certa "suavidade" ou boa 
"fix~ do ponto", talvez jli possa ser 
notada desde logo, pelo motorista mais 
atento e que tenha urn born conhecimen
to meclnico "intuitivo" do seu vefculo ... 
Outra coisa que pode ser esperada e 
uma maior facilidade em fazer o carro 
"pegar" nas manhas frias (notadamente 
nos vefculos l filcool ... ). 

Embora isso nao seja uma condi~ao 
"S.Q.N.", e aoonseJMvel, ao instalar a 
IGNES, colocar um platinado novo, ga
rantindo que o com~o do funcionamen
to do novo sistema seja feito a partir de 
componentes todos "'zero" ... Essa sim
ples provid«Sncia (um platinado nao e um 
item assim tao caro ... ) tambem promove 
uma fikil mensur~ao na prometida du
rabilidade "extra" no dito platinado ... 

E 16gico que a ins~ao da IGNES 
nao ira transformar, instantaneamente, 
aquela "lacraia" que o Leitor/Hobbysta 
(ou o papai. .. ) tern na garagem, numa 
"Williams", mas as vantagens sii.o reais, 
a m61io e longo prazo! E s6 montar, ins
talar e verificar ... 

• •••• 

LCV INSTR.UMENTOS 
A MAJOR GAR.ANTIA 

GERAOOR OE BARRAS 
GB-52 

CR$ ll0.000,00 

Geta padrOes : clrculo, ponlos, 
quadrfcule.s. circulo com quadrlculas. 
linhas verticais, linhas horizon!ais, escala 
de cinzas. barras de cores, cores 
cortadas, vermelho, verde, azul, branco. 
lase. PALM/NTSC puros com cristal, 
safda de Fl, safda de sincronismo, safda :=.======-=:-, de RF canais 2 e 3. 

CR$40.ooo,oo 

(Ol l) 223-6707 
(011) 222~0237 
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RELOGIO DIGITAL C/ MODULO NACIONALIZADO 

OS MODULO$ ESPEC(FICOS 
PARA RELOGIOS DIGIT AJS ... 

E muito diffcil que algum de V ~s 
niio conhe<;a, nunca tenho pelo menos 
visto um "esquema" de circuito de 
Rel6gio Digital com display a LEDs, 
base.ado no super-conhecidos m6dulos 
hfbridos da National, da s6rie MA (no-
1:a(bw.ente o MAJ022 e o MA1023 ... ). 
Tais m6dulos foram industrialmente de~ 
senvolvidos justamente para facilitar ao 
Illllimo a r~ao pr4tica de rel6gios, 
nos mais diversos "formatos., e para as 
mais diversas apli~ (seja como sim
ples rel6gios mesmo, seja incorporados a 
n1dios, gravadores, despertadores, tele-

visores, etc.). 
"Embutindo" praticamente tudo, em 

termos circuitais, esses m6dulos con~m 
a parte puramente digital, incluindo o 
chip dedicado de contagem do Tempo, 
decodificai;ao para o display, o proprio 
display ( com 4 dfgitos ... ) e v4rios com
ponentes "discretos" incorporados a 
mesma "plaqueta" que suporta o con
junto... Em sua fornla final, os acessos 
ao m6dulo restringem-se a uma barra de 
contatos tipo edge (dispostos numa das 
bordas da placa geral do m6dulo ... ), 
sendo que cada terminal possui funi;ao 
particular e espec!fica. .. No caso da 
configur~ao mais simples de aplicativo 
- um REL6GIO DIGITAL "puro" ... -
basta acrescentar-se um transformador 
de fo~a, alguns push-bottom e ... fim! 

Gr~as a essa enorme facilidade de 
montagem final, os referidos m6dulos, 
por muitos nos, constituiram au~nticos 
best aeller, sempre procuradfssimos pe
los Hobbystas, seja para a re~ao de 
montagens de circuitos publicados em 
livros ou revistas, seja para a implemen
~ao de projetos criados pelo pr6prio 
montador... Aeon~ que, por serem 
importados, os m6dulos da s6rie MA 
sempre tiveram um fluxo de mercado 
meio "esquisito", com inexpliclveis 
"ausencias", oscil~oes assustadoras de 
p~o, essas coisa'l, circunstancias que 
acabaram desanimando a Tuffila (e que 
tamb6m terminou por impedir que Em
presas especializadas na :h-ea de KITs 
colocassem na pra~a produtos baseados 
em tais m6dulos, devido a insegurarn;a 
no seu fomecimento ... ). 

Felizmente (embora j§ com consi
der4vel "atraso" ••• ), agora, uma Empre
sa brasileira nacionalizou um m6dulo 
para Rel6gio Digital, com caracterfsticas 
bastante pr6ximas as dos mencionados 
importados, pennitindo assim "quase" 
as mesmas facilidades j§ mencionadas, 
para a elaborai;ao de montage~ do ge
nero, com grande facilidade! Embora 
niio tao "completos" quanto os "velhos" · 
MA, esses m6dulos - agora nacionaliza
dos - Wm como principal e desej§vel ca
racterfstica, justamente o fato de terem 
sua indus~ao final feita totalmen
te aqui no Brasil, o que - "de cara" - j§ 
garante o seu fluxo comercial, pelo me
nos com um grau de seguran~a bem 
maior ... Em outras palavras: ficou bem 
mais f~ de encontrar e adquirir o im
portante componente ceo.1ral de qual
quer Rel6gio Digital que o I..ei
tor/Hobbysta se proponha realizar ••• ! 

Os ditos m6dulos nacionalizados 
(produzidos pela MA Microcircuitos 
Asa Ltda) foram codificados com o no
me de "famfiia" MCDMXXXXK, onde 
o "XXXX" 6, normalmente, substitufdo 
por um m1mero de 4 algarimos, basica
mente indicador da coc da luminosidade 
emitida pelos segmentos (LEDs) do dis
pay... As caracterfsticas t:&nicas, in-
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cluindo fun¢es da pinagem e circuito 
aplicativo tfpico dessa linhagem de m6-
dulos, foram mostrados aqui mesmo em 
A.P.E., num mleaae fornecido pelo pr6-
prio fabricante, A p4g. 50 do m1mero 
51 ... 

0 Laborat6rio de A.P .E., contudo, a 
partir dos dados Mcnicos liberados pelo 
fabricante, criou uma solm;ao circuital 
altemativa, mais pratica, mais simples, 
mais barata (aqui estamos acostumados 
• como V oces sabem - a "encarar'' jus
tamente esse tipo de "desafio" ... ), 
apoiada numa plaquinha anexa de Cir
cuito Impresso, com lay out especial
mente desenvolvido, resultando num 
projeto EXCLUSIVO (f ambem ofere
cido na forma de KIT, pela Conces
siorwia Autorizada, EMARK - vejam o 
anuncio por a! ... ), agora mostrado a 
V oces na fonna de uma montagem 
realmente fiicil e simples, sem nenhuma 
necessidade de ficar "desvendando" ou 
"interpretando" aqueles "hieroglifos" 
que engenheiros de fiibrica costumam 
enfiar nos seus folhetos ou Manuais 
T!Scnioos (achando que "todo mundo 
entende" aquelas garatujas e aquela 
proverbial insuficiencia de dados essen
ciais com que costumam nos "brin
dar" ... ). 

Af est.i, portanto, o PROJETO de 
A.P.E., exclusivo - como jii dissemos -
especialmente criado para facilitar a vi
da de VOCES (que sao quern realmente 
importa, para n6s ... ). Trata-se, em 
"primeira instincia", de um Rel6gio Di
gital, no modo 24 Horas, na sua fonna 
mais simples e direta sem nenhum "re
bwicamento" e tambem sem a inse~ 
de quaisquer controles "s6 pra encher 
painel de botoes", complicando e enca
recendo desnecessariamente a monta
gem. .. Fica, contudo, desde j4 "prometi
do" (Yoces sabem que aqui n6s real-

Fig.1 

mente cumpr:imos o que "amea,;a
mos" ..• ), que, em breve oportunidade, 
mostraremos um projeo j4 mais "sofisti
cado", incluindo fun¢<> de DESPER
T ADOR e ()Utras "coisinhas" ... 

Por enquanto, divirtam-se com o 
presente Projeto, extremamente v4lido, 
e seguramente mais "16gico" do que o 
aplicativo sugerido pelo pr6prio fabri
cante no mencionado rek:aae j4 publica
do em l,.P.E. anterior •.• 

••••• 
- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA

'TICO IX) CIRCUITO - Tao simples 
quanto deve ser, o circuito do nosso 
REL6GIO DIGIT AL C/M6DULO 
NACIONALIZADO (REDIN) traz, 
001r.o "corat,:ao", o M6dulo MCDM 
1524K (luminosidade vennelha. •. ), au
xiliado por poucos (e comuns ... ) ccm
ponentes extemos... A primeira coisa 
que modifican:os, com relai;ao ao dia
grama industrial da piig. 50 de A.P.E. 
51, foi o arranjo referente ao trans
fonnador ... Originalmente o comi:o
nente era.de modelc especial, cujo se
cundakio devia apresentar Sa!das 
sim6tricas de 7 ,5 volts e tamb6m de 
3,6 volts .. ; Esse "mardito" trafo espe
cial, que era o componente "pentelho" 
nos arranjos com m6dulos da s6rie 
MA, continua a ser a "menina dos 
olhos" dos engenheiros de f.furica ( que 

devem ter algum convanio, "por fo
ra", com os fabricantes de transfor
rnadores ••• ), "esquecendo" que - inex
plicavelmente - esse transfonnador 
custa bem mais do que um trafo sim
ples, com secuncMrio s~trico sim
ples! Entao "re-arranjamos" o setor 
do circuito, anexo aos pinos 1 e 2 do 
m6dulo (entrada da energia para os 
segmentos/LEDs-,), de modo que com 
a mera anex~ao de dois resistores 
(150R) de limi~ao. pudemos utilizar 
o mencionado transfonnador simples, 
muito mais fiicil de encontrar, e - se
guramente - tambem mais barato e do 
que o originalmente inc:'Jcado pelo fa
bricante... 0 restante do circuito so
freu poucas altera~oes t!Scnicas: o pino 
4 est.i ligado a uma rede RC externa, 
que forrr a ccm c,s bloccs digitais in
ternos do m6dulo, um oscilador 
(clock) de "emergeDcia", capaz de 
fomecer um.a Base de Tempo "pro
vis6ria" aos blocos de contagull, na 
ausencia da "ciclagerr," da rede C.A. 
(para que o M6dulo nao pare sua 
"contagem", quando ocorre falta de 
energia na tcrr-ada ... ). Esse bk<ro re
quer um capacitor de lOn e um 1esis
tor de 230K ... Como o valor de 230K 
6 diffcil de encontrar nos varejos 
"normais" de componentes, simples• 
mente substituimos o dito cujo por um 
conjunto em s6rie, a partir de resisto
res de 220K e lOK (todos V oces sa
bem somardireitinho, nao 6 ... ?). 0 pi-

MCDM 1524K 

2 

150R 1N4001 
t _. ,,~ 

150R 1N4001 
1-- I""' 

DODOaDODO 
llfl 110 CJ /JD /JU = t:::=:::1 = t:::=:::1 

3 4 6 9 10 11 17 

1N4001 100K ,__. 

----------
9V -

f+ 1onU , r 1N4148 --
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no 6 do M&.ulo constitui a entrada da 
referencia de Tempo, baseada nos 60 
Hz da rede, e que e obtida atraves de 
uma das "pontas" do secuoddrio do 
trafo, via resistor de 100K, com dern
coplamentos e prot:ec;oes a cargo de 
um diocc 1N4148 e capacitor de lOn. .. 
Nos controles, simplificarnos tudo a 
um mfnimc• abseluto: um 1:-usb-botton 
para o "acerto" rapido das HORAS 
(H) e outro para o ajuste dos MINU
TOS (M) ... Todo aquele "mcnt.e" de 
chavinhas e totoes do aplicativc, n:os
trado no release foi, simplesmente, ig
norado (a alternativa era ter rr·ais cha
ves e tot~s do que - propria.rnt;r:te -
Ul11 ••• REL--•GIO, .. ). Quanto a alimen
tai;iic-, dois diodes 1N4001 retificam:: 
C.A. simetrica presente no secm:<dmio 
simples do trafo, entregando a energia 
para ftltragem a un: capacitor eletrolf
ticc de 220u (em testes no nosso La
borat6rio, constatamos que os 100u 
origin2Jmente sugeridos, nae se mos
traram suficientes para t rr·a boa esta
biliz~a.o da C.C. resultante, dis' ... ). A 
bater:ia de 9V, atraves de um diodo 
"e, tra" (1N4001) que funciona como 
"isolador'' e "chaveador" automatico, 
fomece a energia de back-up, ne
cessaria a manutengao do funciona
mento dos circuitos intemos do I\16-
dulo, durante os eventuais black
outs. .. M esta, portantc, o circdto ja 
dirnensionado para a .,realidade" do 
Hobbysta/Montador, serr; problerr.a,, 
serri componentes "diffceis", sem "so
t.ra-;" e se.m controles desnecessarios 
(como deve ser, alias, todo e qualquer 
circuito oi.; projeto criado com os 
olt:os rnltado para o "dia-a-dia" e nao 
r:ara os Manuais de F6rmu1as ... ). 

- PJG. 2 - 0 M6DULO MCDM1524K 
- 0 "componente" prir:cipal do circui-
to, ou seja: o M6dulo, e visto na figu
ra, pela frente (observando-se pelo 
display, e ccm a barra de contatos 
rr.etalicos ,oltada para baixo ... ). 0 
MCDM1524K apresenta apenas 17 
terminais, cuja numer~ao ou "conta
gem" e feita da esquerda para a direi
ta, conforme indica o diagrama. E born 
notar que os 17 contatos sac- n:etaliza
dos em ambas as faces da placa de fi
bra de vidro ou fenolite eq.ecial que 
acorr:oda o chip, a trilhas e i!has de 
Impresso, e o rr6prio display. Isso e 
uma "boa ideia" do "nacionalizaclcr" 
do conjunto, urr.a vez que facilita mui
to os eventuais "truques" de lay out 
aos qu,iis os Laboratoristas ou desig
nen industriais tenham que recorrer 
para atender a requisitos especlficos, 
mecfmicos, de suas montagens e proje
tos.., 

MODULO 
MCDM 1524K 

Fig.2 

0 
/J==tl 00 Cl 00 o=u 

QI Cu Cl f/ff f!/1 
0 

0 

- FIG. 3 - LAY our DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPEciFico - Vista 
pela sua face cobreada, em escala l: 1 
(tamanho natural), a placa especffica 
de Circuito fmpresso mostra a sua 
grande simplicidade... Mesmo quern 
ainda nao tenha muita pratica, nao en
contrara grandes dificuldades em efe
tuar a marcagao, a tragagem, corrosao, 
furagao e limpeza, etapas necessarias a 
confecgao do Impresso (basta um pou
co de atem;:ao e "capricho", alem da 
absolutamente imprescindfvei verifi
cagao final ... ). Observem a barra de 
contatos, meio "banguela" (ja que 
apenas os contatos do M6dulo efeti
vamente utilizados no circuito foram 
considerados ... ), na forma de ilhas 
"quadradinhas", ao longo da borda 
superior da piaca (na posi9ao em que e 
vista no desenho ... ). Esse conjunto de 
ilhas destina-se ao perfeito "casamen
to" eletr6nico e mecanico com os ter
mrnms correspondentes do 
MCDM 1524K, conforme veremos nas 
pr6ximas figuras e diagram.as de moo
tagem ... No mais, o arranjo de ilhas e 
pistas e simples, "descongestionado", 
facil mesmo... As dimensoes gerais 
dessa plaqueta de "apoio" foram espe-

0 
17 

Fig,4 

cialmente configuradas para tambem 
"casar" com as pr6prias medidas do 
M6dulo, promovendo uma boa "con
catenagao" do conjunto, em disposi9ao 
de "L", tambem conforme veremos 
logo adiante ... 

- FIG. 4 - "CHAPEADO" DA MON
T AGEM - A plaquinha de "apoio" 
agora e vista pelo seu lado nio co
breado, ja com todos os (poucos ... ) 
componentes devidamente posiciona
dos ( com exce.;ii.o unica do transfor
mador, que fica fora da plaqueta e -
obviamente - do pr6prio M6dulo, que 
tambem sera eletrica e mecanicamente 
anexado a seguir ... ). E important.e no
tar que varios dos componentes sao 
polarizados (todos os diodm,, f' 

tambem o capacitor eletrolftico ... ), c 
que assin: tern posi9ao 1'.inica e certa 
para insen;ao e soidagem de seus ter
rniuais a placa... Os diodos deve ter 
seu posicionamento referenciado pelo 
anel ou faixa em cor contrastante, jun
to a sua extremidade de catodo (K), 
enquanto que a polaridade do eletrolf
tico vem nitidamente marcada sobre o 
pr6prio "corpo" do componente (lem-
brando, ainda, que a "perna" positiva 
e sempre a mais comprida ... ). Resisto-
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Fig.5 

res e capacitores "comuns" nao sao 
polarizados, e nao apresentam especiai 
necessidade de atern;ao nas suas in
Sen;;oes e liga..;oes ... 0 importante, 
mesrno, e nao esquecer da ''velha" 
conferencia, cuidadosa, ao final, veri
ficando nao s6 os posicionamentos e 
valores dos componentes, como 
tambem a qualidade de todos os pon
tos de solda. .. Apenas depois de satis
feitas tais exigencias de toda boa mon
tagem, e que podern ser "amputadas" 
as "sobras" <las "pernas" e tenninais, 
pelo lado cobreado da placa, passan
do-se, entao, a pr6xima fase do proje
to ... Aproveitar para identificar bem 
todas as ilhas perifericas, codificadas, 
por enquanto "desocupadas", masque 
serao utilizadas justamente nas impor
tantes conexoes externas a placa (ver 
pr6xima figura. .. ). 

- FIG. 5 - CONEXOF.S EXTERNAS 
A PLACA - Ainda vista pela sua face 
nao cobreada (mas s6 que com os 
componentes "invisibilizados", para 
facilitar o entendimento "visual" do 
conjunto ... ), a placa de "apoio" agora 
mostra as liga<;5es externas, ou seja: as 
conexoes ao transformador de forc;a, 
push-buttons e bateria de back-up. 
Tambem na figura siio vistas as co
nexoes inter-placas, jum;:oes entre 
o M6dulo e a plaquinha de "apoio", 
feitas com a utiliza¢o exclusiva dos 
terminais l-2-3-4-6-9-10-11-17 do 
MCDM1524K ... Os pontos que re
querem maior atenc;ao: ligac;oes do se
cunduio do trafo as correspondentes 
ilhas/furos da placa, conexoes do "ra
bicho" (cabo de forc;a) ao primmo do 
trafo (notar que a conexiio para 220V, 
opcional - se esta for a Tensiio da Re
de local - est.i feita em linha tracejada, 
deveodo - na pratica - simplesrnente 
substituir a ligac;ao indicada - para 
1 lOV - se for o caso .•• ), polaridade da 
bateria de 9V (lembrando que o fio 
w:mdho sempre corresponde ao posi
tho, enquanto que o cabo preto refe
re-se ao ncgativo. .. ) ea correta identi
fi~iio das fim!;6ea dos dois puab
buttolll, devidameote ideotificados 

MODULO 
MCDM 1524K 

REO\N 

LADO DOS 
COMP 

com "H" para Hora, e "M" para MI
NtTT'O (referindo-se aos "acertos n1-
pidos" possfveis ... ). Nern precisarfa
mos lembrar, mas "M vai": todos os 
cabos e fios devem ser tao curtos 
quanto for pennitido pela acomodac;ao 
final na caixa escolhida. .. ! Cabagem 
longa, "pendurada" pra todo lado, e 
uma fonte potencial de problemas para 
todo circuito, e o REDIN nao fica fo
ra dessa regra. .. Falando um pouco da 
parte "rnecanica" da montagem, notar 
que o M6dulo MCDM1524K, na sua 
interliga<;:iio com a placa de "apoio", 
flea em posi<;:iio perpendicular a esta, 
junto a borda da dita cuja que apresen
ta a linha de ilhas/furos corresponden
te aos terminais do mencionado M6-
dulo ... Detalhes mais claros a respeito, 
o Leitor/Hobbysta v8 na pr6xima fi
gura. .. 

- FIG. 6 - DEfALHES DA INfER
I.JGA(,;A.O DAS PLACAS_ - Com a 
plaquinha de "apoio" vista pela face 
que contem os compooentes, e o M6-
dulo MCDM1524K observado pela 
"traseira", a disposi¢o em "L" do 
conjunto fica evidente e clara. .. Notar 
que as interligac;oes devem ser feitas a 

CONEXOES EM "L" 
COM FIOS FINOS, 
RfGIDOS E NUS ... 

500,nA 

0 

C • 

partir de pedaciuhos de fio rfgido e nu, 
niio muito grossos (22 ou 24 A WG ... ), 
tambem dobrados em "L", e com suas 
extremidades devidamente soldadas a-; 
ilhas correspondentes, em ambas a5 
placas... Para que a opera¢o "casa
mento" seja pnitica, convem soldar 
inicialrnente todos os fiozinhos a mna 
das placas (digarnos, a de "apoio" .•. ), 
retifica-los cuidadosamente, dobran
do-os um a wn e - em seguida - inse
rindo-os nos furos <la "outra" placa 
(no caso, o pr6prio M6dulo ... ). Finali
zando essa importante etapa da confi
gur~ao "mecanica" e interligac;iio ele
tronica das partes, basta. "manual
mente", normalizar o posicionamento 
relativo das duas placas (a de "apoio" 
e a do M6dulo .•. ), de modo que, entre 
si, apresentem um angulo unifomie e 
que a acomoda<;:ao resulte s6lida e ele
gante ... A criterio do montador, a pre
sente etapa (inter-conexiio de ambas 
as placas ... ) pode ser realizada antes ou 
depois das liga¢es externas a placa de 
"apoio" (conforme detalhado na figu
ra 5 ... ). A prop6sito, a ligac;ao do "ra
bicho" ( cabo de forc;a) ao primmio do 
transformador ( detalhe tambem na fig. 
5) deve - pela 16gica "mecanica" da 

Fig.6 
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montagem - ser feita apenas depois 
que o conjunto j.1 se encontra "ajeita
do" no container escolhido ( v<er pr6-
xima figura. .. ), j.1 que, se o "plugue" 
do referido cabo for do tipo incorpo
rado ao pr6prio fio paralelo, ficara -
no mfnimo - diffcil "passar" o dito cu
jo pelo estreito furo a isso destinado, 
na caixa. .. 

- FIG. 7 - SUGESTAO DE "ENCAI
XAMENTQ"_ - Sao muitas as possi
bilidades puramente "esteticas" de 
acabamento extemo, de modelo, 
fonna ou tarnanho do oontainer utili
zado para abrigar a montagem. .. A fi
gura apresenta apenas uma sugestiio, 
6bvia, simples e razoavelmente ele
gante para o "encaixamento" do RE
DIN, com um painel frontal em leve 
"rampa" ( o que muito facilita a visua
lizac;:ao do display, mesmo a distancias 
nao muito curtas, e tambem d.1 uma 
certa "leveza" ao design geral da "coi
sa" ... ), contendo a "janela" para o dis
play, eventualmente protegida e "fil
trada" oticamente por uma ml1scara de 
acrflico transparente vermelho, os dois 
push-buttons de "ac.erto" numa das 
laterais (ou mesmo "nos fundos") da 
caixa, o "rabicho" saindo na traseira, 
pes de borracha na base (para estabili
zar o conjunto ... ), etc. Quanto ru; di
mensoes do container, dependeriio 
muito (assim como a sua forma. .. ) do 
tamanho do transformador adquirido, 
e de como o dito cujo sera posicionado 
dentro da caixa, no arranjo final ... De 
qualquer forma, temos certeza que o 
born gosto do Leitor/Hobbysta levar.1 
a "coisa" a um born resultado visual. •• 

USANDO O REDIN ... 

Nada mais elementar e 6bvio do que 
bem utilizar (e "acertar" ..• ) o REDIN ... 
Ao se Jigar pela primeira vez o disposi
tivo a tomada da parede (ll0V ou 
220V, dependendo unicamente das co
nexoes adotadas para o primmio do 
transformador - rever fig. 5 ... ) o display 
"acendera", piscando com uma indi
cac;:ao numerica de "00:00". Basta, 
entiio premir o botiio de "acerto" de 
Hora (H), com o que o m1mero formado 
pelos dois primeiros dfgitos incremen
tar.1 (a raziio aproximada de 2 HZ ... ), ate 

:Fig.7 

que seja atingido o horario corrente ••• 
Em seguida. faz-se o mesmo com o 
botao de "acerto" dos Minutos (M). 

A justado o display de modo a mos
trar o horario corrente, nada mais preci
sar.1 ser feito! 0 REL.0010 DIGI
T AL j.1 estar.1 funcionando, e assim 
permanecera, sempre com a indica~o 
precisa, na forma de dfgitos nwrericos 
luminosos, de excelente visibilidade! 
Dois "pontos luminosos" centrais (co
lon) se manteriio, indefinidamente, pis
cando a raziio de 2 Hz, tomando "dina
mica" a marcac;:ao horaria mostrada. .. 

Se a bateria de 9V (de back-op) esti
ver devidamente conetada ao seu "clip", 
ocorrendo uma momentiinea "falta de 
for<;a" na C.A. local (ou se - por qual
quer motivo - o REDIN for momenta
neamente desconetado da tomada. .. ), ao 
retornar a energia (ou ser religado o 
"rabicho" a uma tomada de C.A.) o dis
play (que permanece apagado nesse in
tervalo •.. ) "reacende" marcando o hora
rio corrente, urna vez que o clock: inter
no "substitui" a "ciclagem" (60 Hz, 
usados como referencia ou Base de 
Tempo, pelo M6dulo .•• ) da rede ... No 
caso da interrup<;iio de energia ser muito 
longa (vlirias horas, o que e raro aconte
cer .•• ), e possfvel que, ao se "reacender" 
o display, o honirio indicado apresente 
uma pequena "defasagem" (atraso ou 
adiantamento ... ). Isso ocorre porque a 
tolerancia natural dos componentes ex
ternos usados na dete~ao da Fre
quencia do clock: "provis6rio" muito di
ficilmente permitir.1 uma rigidez de Base 
de Tempo tao precisa quanto a oferecida 
pelos 60 Hz da rede C.A. Nenhum 
"grande problema", contudo: basta uti
lizar os botoes de "acerto", para recolo
car o horario "nos conformes" ... J.1 se o 
corte na energia for curto (no mliximo 1 
ou 2 horas, como e mais comum. .. ), a 
eventual "defasagem" sera muito pe
quena, de segundos, absolutamente "niio 
noui.vel'' ... 

Montado e utilizado corretamente, o 
REDIN prestara seus inestimliveis ser-

LISTA DE PECAS 

• 1 - M6dulo para Rel6gio Digital, 
tipo MCDM1524K 

• 5 - Diodos 1N4001 ou equivalen-
tes 

• 1 - Diodo 1N4148 ou equivaJente 
• 2. - Resistores 150R x l/4W 
• 1 - Resistor lOK x l/4W 
• 1 - Resistor 100K x l/4W 
• 1 - Resistor 220K x l/4W 
• 2 - Capacitores (poliester) 10n 
• l - Capacitor (eletrolftico) 220u x 

16V 
• 1 - Transformador de forc;a 

c/pr:immo para 0-110-220Y e 
secundario para 7,5-0- 7,5 V X 

500mA 
• 1 - Placa de Circuito Impresso com 

lay out especffico para a mon
tagem (8,1 x 3,0 cm.) . 

• 2 - Posh-buttons (interruptores de 
PreS&i.o) tipo Normalmente 
Aberto 

• 1 - "Clip" para bateria de 9V 
• 1 - "Rabicho" (cabo de for<;a) 

completo 
• - Fio e solda para as ligru;;oes 

OPCIONAIS/DJVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a monta
gem. Tamanho, modelo, for
mas, dependeriio muito das di-' 
mensoes do transformador ulii
lizado, e tambem do pr6prio 
"gosto" pessoal do montador'. .. 

• - Caracteres adesivos, decald
veis ou transferfveis (tipo "Le~ 
traset") para marca¢o dos pu
sh-buttons de "acerto" ... 

• - Parafusos e porcas (3/32" ou 
1/8") para fixac;:oes diversas ••. 
0 pr6prio M6dulo apresenta, 
nos 4 cantos da sua plaquinha, 
fura.c;:oes previas apropriadas 
para tais fixru;;oes, com parafu
sos nas indicadas din1ensoes ... 

vic;os por muitos e muitos anos, j.1 que, ~----------··-·--------, 
sem partes m6veis, e - sem duvida - um ATEN<;:AO 
rel6gio muito mais duravel do que qual- 1-------------------, 
quer outro similar, "mecanico"... E proibida a utilizac;;ao comerciaJ 

••••• 
ou industrial dos lay-outs especfficos de 
Circuito Impresso e "Chapeado" do 
REDIN ... Tais criac;oes tecnicas con~ti-
tuem propriedade dos Autores e dos de
tentores dos Direitos Exclusivos de 
Comercializ~ao delimitados por Acor
dos Particulares de Concessiio. 

Os Autores e Detentores, A.P.E., ea 
Concessionaria Exclusiva (EMARK) 
apenas permitem a livre utiliza~o de 
tais dados tecnicos e artfsticos para a 
realiz~ao de montagens individuais; de 
uso pessoaJ e domestico do REDIN, ou 
de aplicai;ao equivalente. 



20 

STROBO - PONTO 
(LUZ ESTROBOSCOPICA 
P/AJUSTE DO PONTO DE 
IGNICAO EM VE,CULOS) 

0 "PONTO" DE IGNl<;AO ... 

Neste n0mero de A.P.E., em outro 
projeto mostrado em detalhes, falamos 
sobre o sistema de i~ao utilizado nos 
vefculos movidos por motores a ex
plosao, quando enfatizamos um impor
tante fator para o born funcionamento 
dos carros: a perfeita SINCRONI
ZA<;AO dos processos e eventos que 
determinam a transformru;ao da energia 
"acumulada" no combustfvel, numa 
"for<.a" utilizavel .. Nesse conceito, um 
dos aspectos mais importantes e o do 
"ponto" da IGNI<;:Ao, OU seja: do exa
to momento em que a "fafsca" se di, 
nos eletrodos das velas, fazendo explo
dir a mistura ar/combustfvel em cada ci
lindro/pistao num regime cfclico perfei
to, gerador do suave giro no eixo geral 
do motor, por sua vez transmitido as ro
das (via caixa de cfunbio, embreagem, 
etc.). 

Se nao houver a dita perfeita BiDcro
nia nos eventos, o motor - mesmo que 
"funcione" - se comportari como uma 
cento¢ia na qua! todas as pernas fmpa
res sejam mais curt.as do que as pares ... 
Vai que vai, porem - inevitavelmente -
"manquitolando" e "rateando" ••• E nao 

e s6 isso! Um motor "fora de ponto" 
(mal sincronizado ... ), alem de mostrar 
deaempeoho inferior ao ideal (menor 
fori;a ou torque. .. ), apresenta rendimen
to baixo, obtendo menor n6mero de 
quilometros por litro ••• ! 

Assim, por todos os motivos, um 
perfeito ajuste no citado "ponto" de ig
ni<.ao e uma providencia absolutamente 
essencial. .. Nas oficinas mecanicas, os 
profissionais utilizam equipamentos bas
tante sofisticados para o dito ajuste, in
ch.undo um dispositivo chamado de 
"Luz de Ponto" que, por princfpios es
trobosc6picos facilita, "visualmente" a 
regulagem do "momento" em que o dis
paro das "velas" detona o cornbustfvel 
em cada um ·dos "tempos" do motor ••. 
Esse tipo de ajuste, chamado de "dina
rnico" (por ser realizado com o motor 
funcionaodo. .. ) se contrapoe ao ajuste 
feito (meio "nas coxas" ... ) com o motor 
parado, girando-se a "polia" com as 
maos e verificando o "salto da fafsca" 
com o improvisado auxffio de uma chave 
de fenda. •• A principal vantagem e que, 
com o ajuste dinfunico, o motor e "afi
nado" enquanto gim, em perfeita simu
lll-9iiO de condi<.oes normais de uso, e 
nao parado ( caso em que os parfunetros 
mecanicos podem diferir sensivelmente, 

devido a um "monte" de tolerancias ou 
margens que normalmente existem no 
seu dimensionamento ... ). 

0 circuito da STROBO-PONTO foi 
dirnensionado para utilizat;iio "em ofici
na" (existem "luzes de ponto" que po
dem ser energizadas diretamente pela 
bateria do vefculo, caso em que sua uti
lizat;iio e possfvel em qualquer lugar, 
mesmo ao ar livre, apesar de - na nossa 
opiniao - haver uma certa "incoerencia 
otica" nesse tipo de aplicll-9ao ••. ), poden
do, em suas duas vers6es, ser alimentado 
diretamente por tomadas de 110 ou de 
220 volts ... A quantidade de componen
tes foi mantida no mais absoluto mfni
mo, retendo os custos fmais em patama
res bastante aceitaveis ... As pei;;as ne
cessmas siio comuns, e o 6nico compo
nente "especial" e uma lfunpada de Xe
non. tamhem de aquisigiio niio muito 
diffcil nos varejos de Eletronica. •. 

Tanto a montagem, quanto a pr6pria 
utiliza<.ao sao simples... 0 acabamento 
("encaixamento") do circuito, foi cuida
dosamente estudado em seu lay out para 
que uma simples e comum lantema de 
pilhas possa ser usada como elegantc, 
pratica e funcional "casca" para a SP 
(tanto em seu modelo 1, para llOV, 
quanto para a opcao 2, para 220V ••• ). 

Detalhes praticos di.versos, bem. co
mo sugestoes claras e faceis, setiio dadas 
no decorrer da presente materia, de mo
do que mesmo que o caro Lei
tor/Hobbysta nao seja um "genio" da 
Eletronica ou da Mecfulica, conseguira, 
sem grandes problemas ou dificuldades, 
realizar e utilizar plenamente a STR0-
80-PONTO ... ! 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CI.RCUITO (1 llV220V) -

Nos itens A e B da figura, temos os 
dois diagramas esquemifticos, respec-
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@ 
1N40O4 1K-5W 

--I~ 
(±) 

~P) C.A. lµ 
llOV 

400V 
lµ 

250V 0 LAMP. 
XENON 

I 

1N4004 1 ~ SENSOR 

Fig.I 

1K-5W 

® 1N40O4 (±) 

C.A. 
220V 

tivamente para as versoes de l!0V e 
de 220V da SP (batizadas, para simpli
ficar, de SP-1 e SP-2. .. ). Em qualquer 
dos dois casos, o componente essencial 
e a lfunpada de Xenon ( que funciona 
par princfpios muito parecidos aos de 
uma lfunpada de Neon, embora com 
luminosidade muito mais intensa, e 
parfunetros de energia tamberi1 ma.is 
bravos ••• ). Det.alhes de aparencia e 
identificagao de tenninais quanta a 
lfunpada de Xenon, serii.o dados ma.is 
adiante... Por enquanto, basta saber 
que a dita lfunpada e um componente 
polarizado, mostrando tenninais posi
tivo e oegativo para sua energiza9ao 
em C.C. (sob Tensao relativa..-1ente 
elevada. .. ) e um terceiro eletrooo/ter
minal, responsavel pelo "disparo" (D), 
no qua] um pulso de baixa energia, 
porem de Tensii.o muito alta deve ser 
aplicado para que "incentive" a ioni
zai;:ii.o do Xenon dentro do bulbo de 
vidro em forma de "U" (Xenon e um 
gas da categoria "nobre" ou "raro" •.• ). 
A partir desse disparo, a energia C.C. 
aplicada aos tenninais da lfunpada en
contra um "percurso" atraves do gas, 
deflagrando intensa luminosidade 
momentfulea (nii.o e "de grai;:a" que 
nos flashes utilizados pelo fot6grafos, 
a responsavel por aquela iuz toda, 
moment!i.nea e fort'L'i&ima, e just.amente 
uma ••. Ub.npada de Xenon1). A energ:ia 
de alimentagao em C.C., da di.ta lfu11-

.. 
1µ lµ OT 400V 400V 

0 
. 

LAMP. 
XENON 

I 
fl SENSOR 

pada, deve ser aplicada em valores pe
lo menos iguais a 300V ... Em rede de 
l IOV (fig. I-A) esse valor e obtido 
pela retifica9ii.o e "dohragem" efetua
das pelos dois di.ados e dois capacito
res de I u (poliester), "empilhados" ••• 
0 resistor de l K e o derradeiro capa
citor de lu, desacoplam e "acumulam" 
a energia, oferecendo-a a lampada de 
Xenon em fonna bastante coru;istente 
para o seu di.spam lurninoso ... Ja em 
rede de 220V, nao ha mxessidade de 
"dobragem" da Tensao, com o yue urn 
arranjo muito simples (fig. 1-B), com 
um unico diodo e capacitor de pre-fil
tragern ( I u - poliester), seguido do 
m6dulo RC identico ao do prirneiro 
circuito, com resistor de I K e mais um 
capacitor de Ju ... Um ponto importan
te em qualquer dos arranjos, e a 
Tensao de Trabalho dos capacitores 
envolvidos, que deve ser rigorosamen
te respeitada nas montagens ... Sob ne
nhuma hip6tese usem capacitores para 
"voltagens" inferiores as indic,adas, 
caso cor.trario 81!.rios problemas po
derao surgir ... Qua.nto aos eletrodos de 
disparo (D) <las lampadas de Xenon, 
estii.o simplesmente ligados a cabos 
isolados terminados em garras charna
das de "sensor' no "esquema" ... Ta.is 
sensores "pega.rao" por indu~ao OU 

"proximidade", o campo de Alta 
Tensao emitido peios cabos de velas 
do motor a ser ajustado, atraves de wn 

Fig.I 

metodo mui.to simples e direto, 
tamMm explicado mais adiante, com 
detalhes construcionais e praticos •.• 

••••• 
- FIG. 2 - LAY our 00 CIRCUITO 

IMPRESSO ESPECfFICO - 0 sim
ples arranjo de ilhas e pistas cobreadas 
( vista em tamanho natural, escala 
1:1 ... ) para ambas as versoes do SP 
(SP-1 para nov e SP-2 para 
220V ... ), e visto na figura, podendo 
ser reproduzido com grande facilida
de, devido a evidente "descompli
ca9ii.o" do padrii.o ... As dimensoes ge
rais, em ambos os casos, foram para
metradas para facilmente "enfiar" o 
circuito, depois de montado, dentro do 
"corpo" da lanterna de pilhas (ver 
item OPCIONAIS/DIVERSOS da 
LIST A DE PE<;AS ... ). Embora muito 
sirnples os desenhos, como Tensoes 
elevadas estii.o envolvidas, e born to
mar cuidados extras com os isolamen
tos, pesquisando bem as placas, ap6s a 
confeq;ao, na busca de eventuai.s 
"curtos" ou ligai;:oes indevidas, que 
devem ser corrigidas antes de se ini
ciar a inser<,ii.o e soldagem dos compo
nentes... Os conselhos das INS
TR Ut;Cms GERAIS PARA AS 
.MONTAGENS (M no comei;o da Re
vista, sempre ••• ) valem aqui de manefra 
ainda mais enfatica. •• 
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- FIG. 3 - DETALHA."'100 VI
SUALMENTE A LA.MPADA DE 
XENON... - Como se trata de um 
componente pouco "comum" nas 
montagens costumeiras de A.P.E., vale 
um detalha..'11ento da lfunpada de Xe
non, para que nini:,'1.H~m aleguc "desco
nhecimento" ... A dita cuja tem forma 
de "U" ou ferradura, estruturada co
mo um tubo de vidro contcndo dois 
eletrodos nas extremidades do citado 
"U" ••. Tais eletrodos constituem ter
minais polarlzados; aquele que, intcr
namente ao bulbo de vidro, mostra 
fonna cilfndrica, 6 o positivo, e o em 
forma de pequena placa quadrada ou 
retangular, e o negativo. .. Envolvendo 
as duas "pernas" do "U", um condu
tor met:Alico se apresenta na forma de 
"rabicho", constituindo o ternlinal de 
disparo (D). Como todo componente 
diretamente encapsulado em vidro, a 
lfunpada de Xenon apresenta uma cer
t.a "fragilidade", devendo ser manu
seada com alguns cuidados elementa
res, principalmente lembrando de nao 
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' 
SP-1 

Fig.2 

+o I@ 
I 

-o I 
Fig.4 

® 
Fig.4 

dobrar seus terminais extremos em 
ponto muito pr6ximo ao corpo da ~a 
e tamb6m eviw sobreayuecimento 
durante as soldagens, ja gue esfor~os 
mecanicos indevidos, ou sobreaqueci
mento, podem ocasionar fissuras no 
vidro, e daf, "babau" ... No mais, o 
componente niio tern nada de excep
cional, sendo - inclusive - elet1ica-
mente muito "resistente" ... 

- FIG. 4 - CHAPEADO" DA MON
TAGEM - Vista, agora, pelas faces 
niio cobreadas, as placas das versoes 
SP-1 e SP-2 mostram as posigoes e 
valores dos componentes, com toda a 
clareza. .. E olhar e "copiar'' , .. Obser
vem que tanto o resistor quanto os ca
pacitores utilizados sao do tipo "talu
do", daf o "afastamento" relativamen
te grande entre as respectivas ilhaslfu
ros... De qualquer maneira, mesmo 
considerando as ~as meio "trambo
lhudas", IS possfvel com um mfni'llo de 
"capricho", tenninar a montagem em 
fonna elegante, visualmente bem or
gani.zada.. .. Na verifica<;ao final, niio 

Fig.3 

esquccer de 0bscnar o estado dos 
pontos Je solda, de cuja qualidade de
pende muito o born desempenho de 
yualquer montagem (e ma.is ainda em 
circuitos que !idem com nfveis relati
van,ent..: altos de Tensao, como e o ca
so da SP ... ). Em qualquer das duas 
versoes, os pontos "R-R" se relerem 
as ~·onexoes de Entrada da C.A. ( 110 
ou 220\/, confonne o caso ... ), enquan
to que os pon tos ·• +" e " -", obvia
mente, destinam-se a Ugac;ao aos rcs
pectivos eletrodos da lampada de Xe
non ... 

- FIG. 5 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Valido para runhas as 
vcrsoes, o diagrarna mostra as li
gac;cx:s, "da placa pra fora", que sere
sumem no "rabicho" (cabo de forc;a, 
aos ja citados 1xintos "R-R" ... ) e tcr
min:m; de alimenta.;ao principais da 
lampada de Xenon (observar a obri
gat6ria polaridade ... ). :"ia figurn, a pla
ca ainda e vista pelo seu !ado niio co
breado ... Outro ponto importante e o 
representa<lo pela ligm;ao do cabo de 
dbparo, ao tenninal central "D" da 
Xenon (fio niio muito curto, isolado e 
flexfvel. .. ), e em cuja "outra" extremi
<lade fica a garra sensora ( detalhes 
mais adiante ... ). Notar que as liga<;oes 
reais da lampada de Xenon a placa de
vem ser feitas atraves de pedai;os cur
tos de fio isolado, atravessando o re
fletor original da lanterna de pilhas 
"modificada", conforme diagramas a 
seguir... T ambem o pr6prio cabo de 
disparo, na pratica apresenta uma co
nexiio intermediaria, feita por "ma
cho/femea banana" {detalhes nos pr6-
ximos desenhos ... ). E importaoteque o 
"ajeitamento" final da "coisa" no seu 
improvisado oootainer seja feito com 
um mfnimo de hom senso e de "capri
cho" nunca se esquecendo de que altas 
Tensoes circclarao - em funcionamen
to - por vruias <las conexoes, devendo 



os cuidados de iso~ serem "redo
brados" em todos os pontos. •• 

- FIG. 6 - .. AGASALHANDO" 0 
CIROJITO_ - No dia'grama, flea 
claro como o corpo da lanterna de pi
lhas solicitado em OPCIONAIS/D1-
VERSOS (LISTA DE PB;AS) 6 
aproveitado para um elegapte e fun
cional acabamento externo da SP ... A 
placa de Circuito lmpresso, estreita e 
longa, fica no interior da lantema. 
ocupando o mesmo lugar or:iginalmen
te destinado :ls pilhas da dita cuja. .. 
Peda<;os de espurna de nylon podem 
perfeitamente servir como "calc,:os" 
internos, mantendo finne o Impresso, 
e contribuindo para a i.sola~ao gen.1 do 
conjunto... Ainda :ia parte cilfodrica 
mais "fin.a" do corp,_) da lanrema (po
de-se are, para isoo, aproveitar o "bu
raco" original do interruptor nonnal 
da lantema, ap6s a remo.;:ao pura e 
simples desse implemento ... ) deve ser 
instalado o conetor "banana femea", 
ao qual, internamente, vai ligado o ca
bo que vem do tenninal "D" de dispa
ro da Xenon... Um ponto importanle 

· aquelas "fitas" metalicas que normal
mente encontram-se agregadas ao in
terruptor original da lanterna tamban 
devem ser removidas, rulo s6 porque 
desnecessarias, mas tamb6m porque 
podem (em vista das altas Tensoes en
volvidas ... ) estabelecer percursos de 

I 
J 

·eocA 
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"fuga" indesejados, e a~ perigosos 
para o operador ••• A lampadinha origi
nal da lanterna. e o respectivo soquele, 
devem ser removidos, deixando-se 
simplesmente um "buraco" onde esta
vam tais ~as ... Em pontos bem de
terminados do refletor da lanterna (ele 
"parece" feito de metal, mas - na ver
dade - nas modernas lanternas 6 de 
plastico "espeUiado" ... ) devem ser fei
tos dois furos para a passagem dos fios 
(ou dos pr6prios terminais, ap6s cui
dadosa "dobragem" .•• ) aos tenninais 
positi'IO e ncgativo da lfu:npada de Xe
non, ligados aos respectivos pontos da 
placa de Circuito Impresso (ver FIG. 
5). 0 fio (flex!vel) do cabo de disparo 
(ligado ao conetor "banana femea") 
passa peio furo central do refletor 
(obtido com a remo.;:ao da lfu:npa
da/soquete originais ... ). A posi~ao fi. 
nal da lfunpada de Xenon deve ser a 
indicada no diagrama. .. Para boa esta
bilidade mecanica e eMtrica do conjun
to, convem fixar a Xenon ao refletor 
com adesivo forte ( de cianoacrilato ou 
de epoxy ... ). Finalmente, o conjunto 
deve ser fechado, pela reposis;ao do 
anel/vidro da "boca" original da lan
terna... 0 cabo de fors;a ("rabicho") 
safcl por um furo feito no centro da 
tampa traseira da lanterna (aquela 
mesma usada para o acesso nonnal ao 
compartimento das pilhas, agora ocu
pado pelo circuito da SP ... ). 

Fig.5 

Fig.6 

LISTA DE PECAS 

I (VERsAO P/110V) l 
• 1 - Ulmpada de Xenon, tipo em 

.. U" (ferradura. •• ) 
• 2 - Diodos IN4004 (IOOOV x IA) 

ou equival. 
• 1 - Resistor lK x SW 
• 2 - Capacitores (poliester OU poli

carbonato) lu x 250V 
• I - Capacitor (poiiester ou policar

bonato) Iu x 400V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso com 

Jay oot especffico para a mon
tagem (8,6 x 2,5 cm.) 

• I - "Rabicho" (cabo de for9a) 
completo, de prefer8ncia nao 
muito curto ... 

• - Cerca de 1,5m de fio flex!vel 
isolado, para o cabo do sensor 
de disparo 

• - Fio e solda para as lig~oes 
~-------·,·::7 I {VERSAO P/22°'?j 

• 1 - Lfu:npada de Xenon tipo em 
"U" ( ferradura. .• ) 

• I - Diodo IN4004 (IOOOV x IA) 
ou equival. 

• 1 - Resistor IK x SW 
• 2 - Capacitores (poliester OU poli

carbonato) lu x 400V 
• I - Placa de Circuito Impresso com 

Jay out espec{fico para a mon
tagem (8,6 x 2,5 cm.) 

• 1 - "Rabicho" (cabo de fo~a), de 
prefer8ncia rulo muito curto ••• 

• - Cerca de 1,5m de fio flexfvel, 
isolado, para o cabo do sensor 

• - Fio e solda para as ligru.cies 
.. 

OPCIONAISIDIVERSOS 

• I - Lanterna de pilhas (plMt:ica. 
para 2 pilhas grandes), da qual 
todo o "corpo" sera usado no 
encapsulamento do circuito 
(obviamente semas pilhas ... ). A 
lampadinha original da lanterna 
oio sera utilizada, devendo ser 
removida. juntamente com o 
respectivo soquete (detalhes 
construcionais mais adiante ••• ) 

• I - Garra pl:istica, "'chata" e larga, 
do tipo utllizado em escrit6rios 
como "pegador" ou fixador de 
~OI de pap6is (pode ser en
contrado em pawlarias ••• ) 

• 1 ~ Conjunto "macho/f~mea" de 
conetores "banana", para li
gru;ao do cabo do ilensor ... 

• - Adesivo forte. para fix~oes 
diversas. •• 

23 
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- AG. 7 - CONSTRU<;AO DA GAR
RA SENSORA - A garra (pegador de 
pape]) plru.tica indicada em OPCIO
NAIS/DIVERSOS, e que funcionam 
como sensora. "agarrada" a um cabo 
de vela do motor do vefcuJo, deve ser 
preparada conforme ilustra o diagra
ma: [)_ parte intema da suai; duas 
"mandfbulas" deve ser colado, com 
adesivo forte, um pequeno "zigue-z:l
gu~" de fio fino isolado'°" De:rx:iis de 
bem fixaoos, os dois 
devem ser eletricamente reunidos, e li•• 
gados ac cabo longo d~ 1 e 
flexfvet tem1inado,. ~a sua ·'..4outra'' 

um c0netor "banana ma
a j,1.ni;ao com a res-

"femea" situada !":O da 
!E,,;.~t::;rna ~daptada - ver FlJJ., 6 e 

• A.G. 8 ,. A UTIIJZA(.4.O DA 
GA..~RA SENSORA. .. - Toda a 
rente "esquisitice" da ga.-ra sensora 
ca clara.cT.enre explicada r-elo 
r:na, mostra como ela "pega" o ca-
bo vela do carro, pressionando os 
dois "zigue-zagues" de fio frno isola
do, embutidos nas suas "mandfuulas" 
perpendicularmente ao dito cabo da 
vela... Essa disposigao geral permite 
rn.cil "passagem" indutiva do puL'>O de 
elevada Tensao presente no cabo de 
vela, ao circuito da SP, para o devido 
disparo da lfunpada de Xenon, com 
boa seguranga para o operador e para 
o pr6prio circuito... Al6m do que, a 
solugao e pnitica, funcional e elegan-
te ... 

- AG. 9 - 0 "JEITAO" FINAL DA 
"SP"_ - U ma vislio "total" da monta
gem, jlt encapsulada na lantema adap
tada, e com os respectivos cabos de 
alimentagao e disparo, di um boa ideia 
de como SP flea elegante e pratica, 
beneficiada em seu manuseio pela pr6-
pria ergonomia original do corpo da 
dita lantema. .. ! Por razoes de seguran
ga, convem que o conjunto de coneto
res "banana" (C) fique bastante "a
diantado", pr6ximo a pr6pria "boca" 
da lantema, de modo que a mao do 
operador, segurando o conjunto pela 
regiao "A", guarde suficiente "afas
tamento" da zona mais "perigosa" do 
dispositivo ••. 0 "rabicho", saindo pela 
traseira (D), fica em f.X)Sigiio que nao 
atrapalha o manuseio geral do conjun
to, de modo que - facilmente - a "bo
ca" (B) pode ser apontada para a dese
jada diregao, manualmente ... 

TESTE E UTILIZACAO DA "SP" ... 

Finalizadas as liga~s e dado o aca
bamento do conjunto, e born conferir 
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Fig.9 

tudo com bastante atenglio, buscardo 
eventuais contatos indevidos, falhas de 
isolagao, etc., que devem ser obviamente 
corrigidos com cuidado, antes de qual
quer outra agao •.• Para um teste bru.ico, 
rr:,esmo "longe" de um carro, basta ligar 
o cabo de forga a uma tomada da parede 
(110 ou 220V, conforme o caso .•• ). Um 
acendedor de fogoes dom6sticos, <lesses 
que geram intemamente um pu1so de 
Alta Tensac, disparando uma pequena 
"fafsca" na sua f.X)nta ( com a qual 6 ace
so o gru; clo fogiio ... ), devc ser aproxi
mado da garra sensora da SP (f.X)nta do 
acendedor - tif.X) "Magiclick", bem jun
tinho da garra. •• ). Acionando-se o dito 
ac-endedor, a lfunpada de Xenon deve 

SU?EAF[CJE INTEANA 
DAS GARR.A.$ PlASTlCAS, 
COMO SE ESTIVESSEt.' 
TOTALMENTE "ABEATAS~,-

Fig. 7 4 
~ll 

Fig.8 

emitir um forte lampejo, enfatizado pela 
presenga do refletor da lanterna. .. ! 0 
pulso luminoso e intenso e breve como 
deve ser para a fungao estrobosc6pica 
na qual vai ser utilizada na pratica. .. 

A utilizru;ao real da SP e muito sim
ples e direta (quern for muito "pagao" 
nesses assuntos "automotivos" pode re
correr a orientagao de um eletricista de 
autos, o qual - ff.uito certamente - fican1 
"babando" de vontade de ter uma SP 
para ele, excelente Of.X)rtunidade para o 
caro Leitor/Hobbysta "vender o seu 
peixe" e ate "faturar algum" .•• ): com u 
carro numa garagem ou qualquer outro 
lugar aberto, onde a luz solar niio possa 
atingir diretarnente o compartimento do 



MONTAGEM 289 - STROBO-PONTO 

L-

motor (isso para facilitar a visualizai;ao I 
dos larnpejos da Xenon. .. ), abre-se o 
capo ... Liga-se a SP a uma tomada prc
xima (numa oficina, sera conveniente 
dotar a SP de um "rabicho"' niio muitc
curto - isso j~ foi mencicnado - por 
questoes puramente pr~ticas de uso._). 
Faz-se um trll\O com giz branco, ou co
la- se um pedacinho de esparadrapo 
branco exatamente sobre a "marca de 
ponto" j.1 existente na polia do motor do 
vefculo ••• 

A garra sensora da SP dev ser fixada 
sobre o cabo de vela do primeiro cilin
dro do me tor do carro (Primeiro na or
dem de explosao, para a movimentai;ao 
das bielas... Quern tiver dt'ividas, deve 
consultar o Manual do Vefculo ... ). Colo
ca-se o motor en, funcionarnento, em 
"marcha lenta" ••. Aponta-se a SP para a 
polia marcada. .. Os lampejos fortes da 
Xenon "congelariio" visualmente a 
"marca de ponto", numa determinada 
posii;iio angular sobre a dita polia (6 esse 
o chamado efeito estrobosc6pico. .. ). Li
bera-se (soltondo-se os necessruios pa
rafusos ••• ) a "mesa" do platinado e gi
ta-se lentamente a tal pei;a, are que, vi
sualmente, a marca de "ponto" se evi
dencie exatamente no local recomenda
do pelo Manual do fabricante do vefcu
lo. 

Ajustado o ponto, fixa-se novami:nte 
a "mesa" do platinado... A · sina:o
nia ("pontc") do motor estara, agora, 
"nos trinques" .•• Maxima potencia emf
nimo consurr.o de combuslf,el, sao os 
comr;ortamentos esperados ce um carro 
com motor em rigoroso "ponto"! 

Como devido as naturaiJ, vibrai;oes 
r.um carro, mais cedo ou mois tarde o 
"ponto" novamente "ar,ce", saindo da 
sua configurai;iio ideal, recomendada, 
basta qt•e, 0e tempos em tempos, a re
gulagen: ertrobosc6pica seja refeita (in
tervalos quinzenais parecem ll!Ila be-a 
medidz ... ), com o que se garante um 
rr.otor sempre bem "afmado" ... 

Se o use, "pessoal" da SP 6 tao f~ci], 
r.em precisamos enfatizar a u,a validade 
num ambiente profissional, oficina 
mecanica ou de autc-el6trico, .. ! Con
form,, j~ "insinuamos" af atr~., o Lei
tor/Hobbyst.i i:cde ganhar uns bons 
"trocados" mor.tando diversas SP para 
revenda aos ditos profissionais da sua 
Cidade c,u Bairro (um instrumento pro
fissional desse tipo constuna ser bem 
caro, e se o caro Leitor puder < fertar a 
"mercadoria" por pr~o competitivo, 
"nao rut outra", 6 ,enda, na certa. •. !). 

••••• 
PA.RA A.NtJNCIAll LIGIJE. 

(011) 223-2037 
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ATENCAO! 
Profissionais, Hobbystas 

e Estudantes 
AGORA FICOU MAIS 

FACIL COMPRAR 1 

• Amp1iflcaaorea 
• Mlcrofonea 
• Mixer•, 
• Radloa 
• Gravadorea 
• Radio G,a,adorea 
• Rak• 
• Toca Diaco• 

OFERTAO 

• Calua Ampllllcadal 
• Ace116rlo1 para Video•Gamea 
• Capaula• e agulha• 
• lnatrumento1 de Medl,;io 
• Ellmlnadores de pllha• 
• Conver1ore1 AC DC 
· FIia• Virgen• para Video • Som 
• Klh dlver•o•. elL 

Sto Arnaro 

p,,,10 1, J00m do lgo 13 de Md1ol 
Cf P ;J4 /.1:l fpl 246 1167 

MULTfMETRO ICEL 

MODEL MA 280 
• Volts; DC:O~ 1000V 

AC:o-1ooov Apenas 
• DC ,current: O ~ 250mA US$ 18 00 
• Resistance: 0- 1M(l ' 
• Decibel: - 20 ~ 62dB 
• Batterty Test: 1.5volt AA, 9volt 

standard 
• Accuracies: ± 4% VI A DC 

± 5% V AC, ohm± 4% scale Arc 
• Sensitivity: 2KO/DC V 

2K(l/AC V 
• Meter Movement: 200µ A F, S, 

Jeuelled-Pivols•90° Arc 

MULTf METRO ICEL 

MODEL MA 380 
• DC: 0-500V 
• AC: 0-500V 
• DCmA: 0 250mA 
• Resistance: R " 1 K 
• Decibels: - 20dB to 56dB 
• Power supply: One 1,5V 

Size: "AA" battery 
• CIGARETTE· PACK SIZE 

WtMIRROW SCALE 

Apenas 
US$18,00 

• SINGLE RANGE SWITCH 
• DIODE PROTACTED METER 

MOVEMENT 
• SLEEVE TYPE BLISTER PACK 

EMARK ELETRONICA COMERCIAL LTDA. 
Rua General Os6rio, 155 - Sta, lfigllnia • CEP 01213-001 
S~o Paulo/SP• Fones: (011) 2'21-4779 Fax: (011) 222-3145 
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MONTAGEM 

CONTROLE REMOTO 
CONJUGADO 

(VIDEO-TV) 

0 CONJ UNTO vfoEO/CASSETTE/TV 
E O SEU CONTROLE REMOTO ... 

Na grande maioria das resi~ncias -
pelo menos nas de famflias de classe 
(charnada. .. ) m&lia, e nas cidades onde o 
nfvel econOmico niio seja tio "rasteiro" 
feito o 6 em boa parte desse nosso sofri
do Brasil, jli existe pelo menos um apa
relho de video-cassette... 0 CeleviBor, 
entao, jli 6 um dos "eletrodom6sticos" 
de presenga quase que obrigat6ria em 
praticamente 1()0~ dos domicffios urba
nos, e em grande parte das moradias in
terioranas (feito era o "velho" aparelho 
de radio, em d6cadas passadas. •• ). 

Os modernos (e mais caros ... ) televi
sores, sao quase todos dotados de Con
trole Remoto ••• Entretanto, no "parque 

instalado" de aparelhos de TV no Brasil, 
ainda 6 mm.to grande a quantidade de 
modelos mais antigos, com "liga-desli
ga" manual, sintonia de canais por 
botoes ( ou mesrno ainda por arcaicos 
"seletores" ... ). Como os VCRs (video
cassettes), em sua totalidade tbn Con
trole Remoto, "sobra" uma paradoxal 
cireunst§ncia (dentro da qual - acredi
tamos - muitos dos nossos Leito
res/Hobbystas se enquadram ••• ): o vfdeo 
pode ser controlado, confortavelmente, 
a dist§ncia (pelos botOes da caixinha do 
Controle Remoto, na miio do usulirio, 
tranquilo em seu sofli._), mas o televisor 
Diio (tern que se levantar do tal sofli e ir 
ate "~', para ligar ou desligar a TV, 
mudar o canal, essas coisas ••• )! 

Um Leitor/Hobbysta de A.P.E., 
atento a esse paradoxo, recolheu um cir
cuito aplicativo capaz de fazer "corn-

partilhar", pelo televisor, o controle a 
dist§ncia norrnalrnente utilizado corn o 
VCR, e a partir de estrutura extrema
mente simples, de baixo custo! Enviou a 
id6ia circuital, dentro de uma partici
p111;iio em "Promogao" com BRINDES, 
dessas que A.P .E. tern frequentemente 
veiculado... Infelizmente, o dito Lei
tor/Hobbysta niio foi classificado ou se
lecionado para "prernilll;iio" naquela 
Promogao... Entretanto, sua id6ia valeu 
uma arufilse mais atenta do pessoal do 
Laborat6rio da nossa Revista, resultan
do no presente projeto, que acreditamos 
ser de muito grande utilidade e validade, 
para a rnaioria de Voces (Iii, no fim da 
presente Mat£ria, falaremos um pouco 
mais do Leitor/Hobbysta que "defla
grou" o presente projeto ••• ). 

Resumindo (o "nariz" do texto jli dli 
uma boa sintetizada no assunto ... ), o 
projeto do CONl'ROLE REMOTO 
CONJUGADO (VIDEO-TV) perrnite 
que a TV funcione como "serva" do 
VCR, pelo menos nas rnais elementares 
(e rnais importanm. •• ) fungoes de con
trole, quais sejarn: ligare desligar, emu
dar de caoal. .. Gflll;as a natural "habili
dade" do VCR (acoplado, como 6 con
vencional, a Entrada de "Antena" do 
Televisor ... ) de sinfminrr toda a gama 
de canais em VHF e UHF, convertendo 
todos esses possfveis canais, em sinais 
dentro da Frequ6ncia dos m1meros 3 ou 
4 ( dependendo de qual canal esteja "va
go", na regiiio ... ), basta (para a utili
zagiio do CRECO - CONI'ROI.E RE
MOTO CONJUGADO ... ) rnanter o in
terruptor geral da TV na condiglio LI
GADO, e a sua sintonia fixa no canal 3 
ou 4! Oaf pra frente, todo e qualquer 
controle sobre o conjunto passard a ser 
feito pelo Remoto do Vfdeo, da seguinte 
maneira: 

- Para Jigar a TV (e, juntamente, o 
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VCR.-), i s6 premir o botao de "li
gar" (on) no Controle Remoto do V{
deo ••• Tamb6m para deslipl' o televi
sor, basta apertar o botao de "desli
gar" na caixinha do Remoto do 
VCR ••• 

- Estando ambos ligados, e eletronica
mente acoplados (Vfdeo e TV), a sin
tonia (troca) de canais passa a ser feita 
exclusivamente pelo Remoto do V{
deo ... ! 

• 0 6nico fator "nao controlavel" (na 
TV,_) via Remoto do VCR, 6 o volu
me do som. .. Isso, por6m, 6 absoluta
mente IICCIJDdiirio, uma vez que o nfvel 
de volume ajustado para detenninado 
ambiente 6 - costurneiramente - sem
pre o lDlflDlO, e assim basta manter o 
respectivo potenci6metro tambem fixo 
no ponto desejado ( ou os eventuais 
botoes digitais de controle "por to
que", do Volume, .. congelados" no nf
vel de audi~fu) costurneiro.-)! 

0 CRECO foi desenvolvido e dese
nhado para maxima funcionalidade, ab
soluta facilidade de instalac;oo e opera
cionalidade 6bvia e direta: uma caixinha 
dotada de um "rabicho" ( cabo de for~a) 
para liga~ao a qualquer tomada de C.A. 
local (110 ou 220 volts) e apresentando 
du.as tomadas comuns (porem devida
mente "rotuladas" •.• ), sendo uma espe
cificamentc para conexao do cabo de 
fo~a do VCR e outra tam~m especffi
ca, para alimen~ao do televisor. .. ! 

Um 6nioo (e f~cil.-) ajuste, via 
trim-pot, 6 nece~ para perfeitamen
te "casar" as caracterfsticas de coosumo 
do VCR (condi~fu) que 6 sensoreada pe
lo circuito do CRECOe a partir da qual 

C.A .. 
tno-220, 

4R7 
5W 

VCR 

o televisor tamb6Ji 6 energizado-), 
quando "plenamente" ligado (nlo estan
do apenas na sua condi~ nonnal de 
stand by, unicamente com seu rel6gio 
"funcionando" _,), determinando fun
cionamento consistente do comando ... ! 

Enfnn: tudo muito f&:il (montagem, 
instalac;ao e ajuste ... ), direto, com custo 
final moderadf.ssi.mo (considerada a 
enonne comodidade que acrescenta ao 
manejo do VCR/TV, em forma total
mente "remota" _,) e - principalmente -
"'uom:nal", podendo ser acoplados Vf
deos e Televisores das mais diversas 
marcas e modelos (tendo como tinicos 
requisitos os fatos do VCR 8el' dotado 
de Controle Remoto -e tocblo sao -ea 
TV nio- e poucas o sfu) ••• ). 

••••• 
- FIG. I - 0 "ESQUEMA• DO CIR

CUITO - 0 arranjo, como wn todo, 6 
extremamente simples: os dois transf.s.. 
tores (um BC549, NPN de alto 
ganho, e wn BC557, PNP para "servi
~s gerais" ... ) estao circuitados em 
ampli.ficador de C.C., de elevado ga
nho (acoplamento direto, entre o cole
tor do primeiro e a base do segundo, 
via percurso resistivo representado 
pelo componente de lOK ... ). 0 coletor 
do BC549 es~ "carregado" por wn 
resistor de lOK, ''paralelado" com um 
capacitor eletrolftico de 4u7, cuja 
funs:§o veremos mais adiante... No 
transfstor final do conjunto (BC557), 
o coJetm aciona diretamente a bobina 
de wn rete (G 1RC2), sob a pro~ 
de um diodo em .. anti-paralelo" 
(1N4148) e tamMm com o importante 

1N4001 
12 

110 
220 

1N4001 

0 12 
250mA +410µ 

16V 

(no caso do presente circuito-) awul:io 
estabilizador de wn capacitor eletrolf
tico de 4u7 ... 0 nfvel de C.C. que ex
cita O tenninal de 1-c do primeiro 
transfstor (BC549), via resistor/limi
tador de lK, 6 recolhido sobre um 
trim-pot de lOK, atravc!s de cujo ajus
te podemos parametrar a co~ ge
ral de "ligado" ou nio para o contcxto 
do cirouito, e - consequentemente -
para o relie final... Observem que wna 
fonte de alimen~ao mais do que con
vencional, energiza o clrcuito, a partir 
de wn transformador com aecund4rio 
para 12-0-12V x 250mA, dois diodos 
IN4001 na re~, e o eletroUtico 
de 470u na filtragem e annazenamen
to ... At6 a{, .. nada consta...", j4 que o 
conjunto forma uma estrutura muito 
simples, jd vista vlllias vezes pelos 
Leitores/Hobbystas em circuitos mos
trados aqui mesmo, em A.P.E. .. Todo 
o "segredo" do circuito se resume na 
origem do nfvel C.C. de exci~ao, que 
6 obtido nos terminais de um resistor 
de boa dissi~fu) (5W), de 4R7, sirn
plesmente disposto em aSrle com uma 
tomada comum de C.A., destinada l 
alimen~ do Vfdeo-Cassettc ... Esse 
valor bhmico 6 suficientemente baixo 
para nao causar nenhum tipo de pro
blema ou "defici8ncia" no funciona
mento do VCR (mesmo porque, na sua 
grande maioria, os circuitos de V!deos 
t!m "compensa.dores" intemos capa
zes de re-equilibrar os nfveis de ener
gia, Tensao e Corrente, a eles aplica
dos via tomada da parede, converten
do as condi~ leaia de energia, nos 
parimetros requeridos pelo VCR ... ), 
porem alto O bast.ante para que, em 

1N4148 

G1RC2 (12VI 
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* GRITISI * 

CAlAlOGO DE ESQUEMIS 
MANUAIS DE SERVIQO 

r ecnicos e1 Elekonica e Oficinas do Ramo, 
Solicitem lnteiramenle Gratis o seu 

CAfALOGO 0£ ESQUfMAS / 
M IN U 11 S O E .SER V I C 0 

ESCREVA:M PARA; 

AL V 
Apoio Tecnico llelronico Lida. 

taiu Poslnl 79306 

Sao Joao de Meri ti I J 
CEP 25515-000 

KIT DE SlLK SCREEN 
COM 

CURSO EM VIDEO 
A MAQUINA.DE ESTAMPAR E IMPRIMIR 
NAO INVISTA MAIS DE 2 SALARIOS M. 
PARA TER A SUA PEQUENA EMPRESA 

O kite um a empresa completa. Voe~ 
faz estampas em cores em camisetas, 

imprime adesivos, bola de bexiga, 
brindes. paineis eletr6nicos e circuitos 

impressos. 
O curso em vfdeo e apostila mostra 

tudo sobre silk. Ideal tambem para lojas 
(imprime cartao de visita, envelopes 

sacolas). 

Envie este cupon e receba gratis 
amost,ras impressas com o kit. 

PROSERGRAF • Caixa Postal, 488 
CEP 19001-970 ·Pres.Prudente· SP 

Fone:(0182) 47-1210 • Fax:(0182) 471291 

Nome: __________ _ 

Endere<;a: ________ _ 

CEP: ________ _ 
cmoo: ________ _ 
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seus terminais (ver a "velha" Lei de 
Ohm. .. ) ie desenvolv~ oom o Vfdeo 
em c::oodil;ii> pleoa de "Jigado", uma 
diferen~ de Potencial suficiente para 
excitar (via trim-pot. .. ) o elementar 
amplificador de C.C. ja abordado no 
com~ do presente bloco, "ligan
do-o"... E born notar que um VCR 
normal tern do.is nfveis de energizai;ao 
poss!veis: um na cond,i<;ao de sbmd by, 
na qual esta - na pratica - desligado, 
por6m mantendo alguns dos seus m6-
dulos intemos em andamento, com o 
.. rel6gio" acionado, e os circuitos ine
rentes a recei><;ao do sinal de controle 
remoto (feixe mcxlulado de Jnfra
Vermelho ... ) ativos, e o outro, com 
.. todos" os m6dulos circuitais intemos 
ativados (o que, na prati~ chamamos 
de "ligado" •.• ). Assim, estando o VCR 
em stand by, sobre o resistor de 4R 7 a 
Tensao desenvolvida 6 muito baixa. .. 
Ja, com o VCR "ligado", sobre o dito 
resistor surge uma .. voltagem" hem 
mais substancial, em tomo de l V, su
ficiente para, ap6s a retifica<;.io em 
ponte proporcionada pelos 4 diodos 
1 N4004, depositar sobre o lrim-pot 
uma Tensao bastante para "ligar" o 
rele fmal do circuito (ap6s a amplifi
ca<;ao proporcionada pelos transfsto
res ••• ). Pelo "fechamento", entao, dos 
contatos de utiliza<;ao do dito rele, a 
tomada "TV" ( que ate o momento se 
encontrava desenergizada. .. ) passa a 
receber a energia da rede C.A., acio
nando o aparelho de TV a ela ligado ... 
A sequencia de eventos 6, portanto, 
muito simples: com um vfdeo (seu "ra
bicho" ligado a tomada "VCR" e um 
televisor ligado a tomada "TV", en
quanto o primeiro se encontrar desati
vado, assim tamb6m estara o segun
do ... Ja quando o vfdeo for ativado, a 
TV tamb6m o sera. •• ! Para que exista 
plena operacionalidade no conjunto, 6 
importante que o televisor seja manti
do na seguinte condi~ao: interruptor 
geral ligado, volume ajusiado no ponto 
normalmente utilizado, e canal sele
cionado no "3" ou no "4" (dependen
do de qual 6 o "buraco" normalmente 
utilizado para a conexao do VCR, na 
sua regiao ... ). E importante notar que 
o CODll1IDlO (em Watts ... ) do VCR 6 
responsavel, diretamente, pela Tensao 
realmente desenvolvida sobre o resis
tor de 4R7 ... Assim, este valor 0hmico 
foi parametrado para a m&lia dos 
VCRs, funcionando perfeitamente 
com a maioria dos modelos existentes 
no mercado nacional... Entretanto, se 
o VCR do Leitor apresentar consumo 
muito baim ou muito alto, qualquer 
anomalia, hiper-sensibilidade ou 
carencia de sensibilidade, isso _podera 
ser facihnente compensado pela alte-

LISTA OE PECA$ 

• 1 - Transfstor BC549 
• 1 - Transfstor BC557 
• 4 - Diodos 1N4004 
• 2 - Diodos 1N4001 
• 1 - Dicxlo 1N4148 
• l - Resistor 4R7 x 5W 
• I - Resistor lK x 1/4W 
• 2 - Resistores lOK x 1/4W 
• 2 - Capacitores (eletrolfticos) 4u7 

x 16V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 470u x 

16V 
• l - Transfonnador de fon;a com 

primmo para O- l l0-220V e 
aeomdfrin para 12-0-l2V x 
250rnA 

• 1 - Trim-pot lOK 
• 1 - Rele c/bobina para 12 VCC e 

um contato reversfvel (modelo 
"G lR C2" da "Metaltex", no 
lay out adotado para o Circuito 
Impresso do CRECO ... ). 

• l - Placa de Circuito Impresso com 
Jay out especffico para a mon
tagem (9,6 x 6,5 cm.) 

• 2 - Tomadas de C.A., tipo "de en
caixe", retangulares ... 

• 1 - "Rabicho" (cabo de fon;a) 
completo 

• - Pio e solda para as lig~s 
•', ' 

·OPCIONAJS/OIVERSOS ' . ', ... 

• 1 - Caixa para abrigar a monta
gem. Um container plastico, re
sistente, padronizado, com me
didas mfnimas em torrio de 12,0 
x 8,0 x 4,0 cm. devera servir 
perfeitamente ... 

• 4 - P6s de borracha (de "colar" ou 
de "parafusar" ••• ) para dar aca
bamento e estabilidade a mon
tagem. 

• - Caracteres adesivos, decalca
veis ou transferfveis (tipo "Le
traset") para marcru;ao das to
madas de Saida do CRECO ••. 

rai;ao proporcional do valor do dito 
resistor (detalhes no final. •• ). Final
mente, um detalhe -.,ortant.e: os dois 
capacitores eletrolfticos de 4u7 (um 
em paralelo com a carga - lOK - de 
coJetor do BC549 e outro em paralelo 
com a bobina do rel6 e respectivo 
dicxlo de prote<;ao), destinam-se a 
"suavizar" a C.C. pulsada. recolhida 
pelos 4 dicxlos 1N4004 sobre o resis
tor de 4R 7, evitando que os contatos 
de ut:i.liza.;ao do rete fiquem "vibran
do ..... Tais valores de capacit!ncia sao 
suficientes para um funcionamento 
estavel do dito rete, quando em sua 
con~ "energizado" ... 
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FIG. 2 - LAY our DO CIRcurio 
IMPRF.SSO ESPF.ciPJ:CO - Sendo o 
circuito simples, baseado em poucos 
componentes. tamMm o lmpresso 6 
descomplicado, de desenho "descon
gestionado", com arranjo de ilhas e 
pistas ao alcance mesmo das "habili
dades" de um iniciante ••• A figura (as 
ru-eas em preto representam as partes 
que restam cobreadas, no Impresso, 
depois da corrosao ... ) es~ em tamanho 
natural, o que facilita a sua reprodm,ao 
direta sobre um fenolite virgem (ver as 
medidas na LISTA DE PE(;AS ... ) por 
simples "carbonagem". Na sequencia 
da confoo;iio, o Leitor/Hobbysta deve 
proceder a t~agem com tinta ou de
calques ~do-resistentes, corrosao na 
solu¢o de percloreto de ferro, limpe
za, furac;iio, etc., ns nonnas jli vru-ias 
vezes explicadas. aqui mesmo em 
A.P.E.. Notar que algumas das trilhas, 
aquelas • que circundam a periferia da 

0 
p 

0 
p 

Fig.2 

0 0 0 ~ 
12 0 12 IN4001 

p~ sao bem mais largas do que as 
outras. .. Tai configura¢o ~ necessruia 
pelos regimes de Corrente relativa
mente elevados nesses percursos con
dutivos... A recomen~iio mais im
portante 6: observar muito bem a pla
ca, ap6s sua confoo;ao, corrigindo 
eventuais falhas ou "curtos" nas par
tes cobreadas, ant.ea de comec;ar as 
soldagens de componentes (boa parte 
do circuito funcionara sob a Tensao de 
rede - 110 ou 220V - e em regime de 
Corrente nao muito baixo, daf a neces
sidade de maiores cui.dados quanto i1 
isolac;ao e perfeic;ao das trilhas co
breadas ... ). Quern ainda for muito 
"pagiio" no assunto, deve ler com 
atenc;iio as INSTRm;:6ES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS (Iii no co
rne.;o da Revista. .. ), recolhendo nesse 
encarte importantes subsfdios praticos 
para a boa confec;iio e utilizac;iio de 
Circuitos Impressos ... ). 

oe::::m-o ® ~ 1N4001 ~ 
~ ~ BC557 

o<:::::Jlo 4U 7 ,t Q 
oCA 

.oCA 

o VCR o 

.... 
a: • 

~ ~ © ~ -. ----.0 

4x Ir: r~• 2 ~~~-o..;0_G-1R_C_2_o__, 

O TV O 
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Comercial Eletronica ltda. 
LINHA GERAL DE COMPONENTES 

ELETRO-ELETRONICOS 
P/!NDUSTRIA E COMERCIO. 

• CIRCUITOS INTEGRADOS 
• TRANSiSTORES • LEDS 

DISTRIBUIDOR 
• TRIMPOT DATA-EX 

• CAPACITORES • DIOOOS 
• ELETROUTICOS 

• TANTALOS 
• CABOS • ETC. 

PRODUTOS PROCEDENCIA COM
PROVADA, GARANTIA DE ENTRE

GA NO PRAZO ESTIPULADO. 

UNIX COMERCIAL ELETRONICA L TOA. 
Rua dos GusmOes, 353 - 52 andar - c~ 56 
Santa lfigAnla - SP CEP 01212 
Fones: (011) 221 •6038 - 222-5559/5518 
Fax: (011) 222-5559 

CADINHO ELETRICO ORIONTEC 

lndispensavel para industries 
eletro~letr6nicas 

• T•moatato Autcm,100 
• r..._ • .,,. "IU•-
• Ct.1ba ~o tno.-
• Taff'WM'thoa t5i.h3 • 400 watl/220 
• T.vnanhoa 20x20,tS ~ 700 watll'2'20 
• TAtnanhof 30"20:l!S • 10~ ••~ 

TRANSCODERS 

- lnle<no para video 
• NTX • 4,7 e 4,8 

Para to<101 01 tiPQt de video CHH!fl 
• Inter no para TV 

• TV1 • para TVt import..dQ de IIITSC para PAL-M 
• T\12 - para TV. naclonal, de PAL-M para NTSC 

TS SOSO • ntn"o . 
Para dmera,, •fd.,o u1ulu, •fd.,o-di1to1 • 

•ldto•aamH de NTSC para PAL•M 

Rua Jurupart, 84 - Jabaqu•r• 
CEP: 0434&-070 

Telefone: (011) 585 9671 
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- FIG. 3 - CHAP8AOO DA MON
TAGEM - A distribui<;ao dos compo
nentes sobre a. placa (vista pela face 
nlio cobreada. •• ) 6 fitcil. bastando se
guir as claras indicw;oes do "chapea
do", no qual os componentes estao -
todos - identificados pelos seus c6di
gos, valores, polaridades, etc. As prin
cipais aten~s devem ser dirigidas pa
ra a col~iio e soldagem dos compo
nentes polarizados (que niio podem ser 
ligados "invertidos", sob pena de nao 
funcionamento do circuito e de even
tuais danos ao pr6prio componente ... ): 
os dois transfstores, referenciados pe
los seus lados "chatos", os diodos, cu
jas posic;oes sao indicadas peJa faixa ou 
anel em cor contrastante junto ao ter
minal de catodo (K), e os capacitores 
eletrolfticos, que tern as ~oes de 
"+" e "-" de seus terminais clara
mente anotadas pelos fabricantes nos 
pr6prios corpos das pe<;as. 0 rele, em
bora tamMm tenha pos~iio certa para 
inser~iio e lig~iio, niio inspira maiores 
cuidados, uma vez que a pr6pria "as
simetria" dos seus terminais inibe a 
coloca~iio na placa em pos~iio err6-
nea. .• No mais, cuidado para nlio con
fundir valores de resistores (em dtivi
da, consultar o TABELAO A.P.E, no 
com~o da Revista. .. ) e tamMm para 
nao "trocar as bolas" quanto aos c6di
gos identificat6rios dos diodos (silo 
tres, tiiferentes, na montagem. •• ) e dos 
transfstores ( dois c6digos diferen
tes ••• ). 0 corte das "sobras" de termi
nais e "pemas", pelo lado cobreado do 
lmpresso, apenas deve ser feito depois 
de uma cuidadosa conferencia fmal, na 
qual tamMm devem ser verificados os 
pontos de solda, quanto A sua qualida
de. •• 

- FIG. 4 - CONEXOF.S EXTERNAS 
A PLACA - Com o lmpresso ainda 
vis to pela face nlio cobreada, a enfase, 
agora, vai para as conexoes externas, 
feitas As ilhas que forarn. deixadas "va
gas" no diagrama anterior ... Todas as 
codific~oes sao muito claras, porem 
os pontos mais importantes (e que me
recem - por isso - mais aten~ ... ) re
ferem-se As lig~oes dos fios do trans
formador de for~a. •• No seu prim4rio 
apenas dois fios (0-1 IO ou 0-220).de
vem ser levados aos pontos "P-P", 
dependendo da Tensao da rede local. •• 
Do tecuowtrio, os fios extremos viio 
aos pontos marcados com "12" e o 
central ao ponto "0" ... Quanto A iden
tific~iio de secnndmo e primmo, 
basta lembrar que o primeiro tern fios 
de cores jguais nos extremos, enquan
to que o segundo apresenta tres fios de 
cores diferentes .... As duas tomadas 
"ftmeas" para as Safdas de C.A. W!n 

Fig.4 

p 

CA 

seus terminais ligados aos pontos mar
cados com "VCR" e "TV" (elas de
vem ser cuidadosamente ideoti6cadas 
com tais m~oes, pois se ocorrer 
inversiio no seu uso, o CRECO niio 
funcionara •.• ). Finalmente, o "rabicho" 
(cabo de for~a) deve ter seus dois fios 
ligados aos pontos marcados com 
"CA-CA" ••. Tanto as li~oes As to
madas, quanto as conexoes dos fios do 
transfonnador, devem ser mantidas 
tao curtas quanto o permitir a insta
l~iio do conjunto na caixa escolhida 
(comprimento apenas suficiente para -
quando isso for preciso - poder-se 
abrir confortavelmente o rn1tainer, 
para wna eventual manuten~iio ou ve
rific~o ... ). 

- FIG. 5 - "ENCAIXANDO"" 0 CRE-
00 ... - Se o Leitor/Hobbysta usar wn 
c:ootaincr conforme sugerido no item 
OPCIONAIS/DIVERSOS da LISTA 
DE PE<;AS, wn acabamento confor
me mostra o diagrama ser4 mais pntti-

250mA 

P 12 ,a 12 

CAECO 

CA 
LADO 

DOS COMPONENTES 

VIDEO TELEVISOR 

co, simples e elegante ... Basta fixar a 
placa do circuito no interior da caixa, 
fazer o mesmo com o transformador 
de fo~a (sempre com parafusos/por
cas ••• ), dispor as duas tomadas de Saf
da (devidarnente ideotificadas .. ) no 
painel extemo principal (topo da cai
xa. •. ), passar o "rabicho" por wn furo 
na parte traseira do conjunto e - para 
fmalizar - aplicar os 4 p6s de borracha 
na base do container ... Mais elementar, 
impossfveL 

••••• 
0 AJUSTE E A UTILIZACAO 
PRATICA DO "CRECO" ... 

A ut:ili7~iio do CRECO exige um 
uni.co e definitivo ajuste, feito no trim
pot do circuito ••• A TEN<;AO: como v4-
rias partes do circuito, em funcionamen
to normal, estiio sob o Potencial da rede 
C.A. local, 6 impoitaute tomar muito 
cuidado, de modo a nlo tocar em ne-

Flg.5 
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CONEXAO DE RF 

VIDEO 

nhuma das i1reas medlicas, placas co
breadas do Impresso, tenninais de com
ponentes, pontas expostas de fios, du
rante os ajustes a seguir mencionados ••• 

Depois do ajuste feito, e obtido o de
sejado funcionamento para o ICU video e 
o ICU televisor, nunca mais havera ne
cessidade de novas ••caJib~oes", po
dendo, na pratica, a crux.a ser devida
mente .. Iacrada" ... 

Va.mos, entao, ao diagrama de insta
~ao e A sequ!ncia do ajuste ... 

- FIG. 6 - INTERLIGANDO TIJDO_ 
- 0 "rabicho" do CRECO deve ser li-
gado a uma tomada local, com Tensao 
de rede (110 .ou 220 - nao esquecendo 
das devidas conexoes relativas ao 
prin&io do transformador - ver fig. 
4 ... ). Os cabos de forga do VCR e da 
TV devem ser conetados ls tomadas 
de Saida do CRBCO, obedecendo ls 
suas identifica.,;;oes... Os controles da 
TV devem ser posicionados nas con
digoes indicadas (Jigado. voluln: a► 
tado C canal seJecionado DO "3" OU 

"4" conforme usualmente usado com 
o VCR .. ,). Quanto ao VCR, assim que 
seu "rabicho" 6 conetado A respectiva 
tomada, seu painel acende na condigao 
de stand by ou seja: apenas com o 
.. rel6gio" ativo, no aguardo de um 
comando efetivo de "ligar" (seja dire
tamente, seja via Remoto ... ). Inicial
mente, o trim-pot deve ter seu knob 
totalmente girado para a aqocrda 
(sqitido anti-horario, para quern olha 
o componente "de frente" ••• ), com o 
que o televisor devera assumir a con
digao Jiplo... Lentamente, entao, o 
knob do trim-pot deve ser girado em 
sentido horario (para a direita. .. ), pa
rando tal ajuste exatarooote no ponto 
em que a TV «Wga. .. Para um teste 
ma.is completo, acione, entao, o Con
trole Remoto do Vfdeo, apertando o 
botio correspondente a "ligar" ( on). 

TV 
VOL. AJUSTAOO 

Fig.6 

CANAL 3ou4 
SELECIONAOO 

1----------<o, C.A, 

Imediatamente, tanto o VCR quanto o 
televisor, devem Jigar. .. Comprove a 
atua.,;;ao, acionando no Remoto do Vf
deo o botao de "desligar" (off), com o 
que o VCR e a TV devem desligar ... 
Se tudo ocorreu confonne descrito, 
nenhum outro ajuste sera necessirio! 
Dai pra frente, o Controle Remoto do 
Vfdeo comandara, simultaneamente, o 
televisor, com o nmximo de conforto 
para o uswirio ... ! 

••••• 
Notar que (ver diagrama de conexoes 

na fig. 6 ... ) as lig~ de anfiena devem 
ser feitas (provavelmente j~ estao assim, 
na instaiagao original .. ) unicamente ao 
VCR, e que a Saida de RF deste deve 
estar conetada A Entrada de Antena da 
TV, atrav~s do conveniente cabo ( coa
xial de 50 ohms, ou "fita" de 300 ohms, 
com o auxflio do respectivo baloon. .. ), 
para que a sintonia dos canais possa ser 
efetivamente feita, na rece~ normal, 
via VCR (o televisor sempre recebera os 
sinais de RF j~ devidament.e "converti
dos" para a frequencia dos canais 3 ou 
4, conforme o caso ... ). Todas as ope
ragoes normais com a TV passrun a ser 
feitas Via Remoto do Vfdeo (com ex
cegao de eventual controle de volume, 
mas este 6 um pai:funetro de ajuste .. se_ 
mi-fixo", que muito dificilmente fica
mos alterando a todo momento .. ,). 
As furn;Oes normais do VCR, na repro
dugao de tapes e na eventual gravagao 
de prognuriagao de TV ( com ou sem a 
presenga da imagem correspondente na 
teia do televisor... continuam como 
sempre foram, sem problemas ... 
Enfim, confonne foi "prometido" no 
infcio da presente matA!ria, uma forma 
barata e efeti.va de ampliar a utilmM;llo 
do Remoto do V{deo, conjugando-o ao 
comando simultfineo do televisor, ga
rantindo o nmximo de oonforto a todos 

(muitos, entre Voo!s. .. ) que possuem um 
VCR dotado de Remoto, e uma TV nio 
tao "moderna", ainda sem o dito oon
trole...! 

••••• 
0 "PAI" DA ID~IA-

Quern "recolheu" a id6ia circuital 
b~ca, e enviou a colabo~ (A tftulo 
de participaglio numa das recentes 
"Promogoes" com premios, de A.P .E.), 
foi o ELCIO ATI1ZZANB GENAI, de 
Sao Paulo - Capital. •• Notem que. ape
sar de morar aqui "pertinho" da Edito
ra, infelizmente sua carta/participa.,;;ao 
chegou b nossas miios com consider4vel 
demora (pelo menos em face de cente
nas de outros participantes da referida 
"Promogao" ... ) e assim j4 haviam sido 

. selecionados os ganhadores dos BRIN
DES ... 

Entretanto, nas cuidadosas an4lises 
que fazemos de tudo o que V eds nos 
mandam, a colabo~ao do Elcio desta
cou-se, a ponto de ~recer um "apro
fundamento", e c.onsequente aproveita
mento pelo nosso Laborat6rio, resultan
do no projeto que ora descrevemos, 
acrescidos dos neces~os detalhes, pla
ca de Circuito Impresso devidamente 
"leiautada", .. chapeados" e diagramas 
completos, etc. 

Para "compensar" o Elcio, pelo fato 
de - embora nao premiado na "Pro
moglio" que pretendia - ter sua id& 
aproveitada, convocamos o dito cujo a 
apresentar-se pessoalmente na Conces
sionrui.a Exclusiva, EMARK ELE
TR6NICA - Rua General Oa6do, 155 
- Sama lfi8!oia - Slo PaoJo - Capital, 
onde, bastando identificar-se, recebera 
como BRINDE um KIT para ele sele
cionado pela Equipe de A.P .E. 

••••• 
NITTA: - Seo consumo, em Watts, do 
VCR do Leitor/Hobbysta for realmente 
nmito baixo (alguns dos videos mais 
modernos tern circuitos 1io "otimiza
dos", que "puxam" uma .. caquinha" de 
nada, em Watts, para seu funcionamen
to ... ),pode ser que sobre o recomendado 
resistor de 4R7 x 5W nao se desenvolva 
suficiente Tensao para perfeito aclona
mento do circuito do CRECO ... Se isto 
se verificar, basta "levantar" o valor do 
dito resistor (em passos ou incrementos 
escalonados, provavelmente ab! uns 
lOR, ou mesmo atA! uns 22R, em C8S08 
mais extremos. .. ), sempre - contudo -
mantendo a dissipagiio nos recomenda
dos 5W, ab! que o circuito corretamente 
"reaja" aos comandos, confonne descrl-
to ... 



IGNOSCDPIO 

Nos outros dois mencionados arti
gos/projetos do presente numero de 
A..P .B.. c.oincidentemente abordando o 
bloc.o de igni~ do sistema el6trico dos 
vetculos c.om motores a explosao, o Lei
tor/Hobbysta - mesmo que nao seja um 
expat no tema - poderli rec.olher irn
portantes subsl'dios e info~ prati.
cas sobre como fuociona esse m6dulo, 
respons4vel, em sfntese, pela "defla
gra,;io" da sequ!ocia de mini-explosOes 
que ocorrem dentro dos cilindros de wn 

motor, as quais movem linearment.e os 
pistoes, por sua vez acoplados ao con
junto de bielas, que "transformam" di
namicament.e a manifes~ no. •• giro 
do eixo principal. para o devido encami
nhamento A caixa de mu~as (cfunbio) 
e finalment.e ls rodas, para que o "ca
rango" .._ .. 

Tomando como exemplo gereric.o 
um vefculo dotado de 4 cilindros, e c.om 
seql.16ocia de 4 tempos {a grande maioria 
dos carros nacionais, ou em U80 por 
aqui. .. ), as 4 velas devem "faiscar" pre-
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cisamente, em boa intensidade, e em 
perfeita sincronia c.om as demais mani
fes~oes mecruucas do "conjunto/mo
tor, para que tudo funcione "nos c.on
forrnes"! Se qualquer das ditas wlas se 
encontrar em "curto" (carboniz~ 
praticamente "emendando" o afasta
mento rec.omendado entre seus eletro
dos ••• ) ou se o respecti.vo conjunto de 
contato, dentro do distribuidor, estiver 
inoperante por qualquer motivo OU dew 
feito, o pulso de Alta Teruliio gerado pe
lo conjunto bobina/platinado Dlio tera 
c.omo ocasionar a necessliria "fa!sca" 
naquele cilindro especffic.o, c.om o que 
vlirios problemas surgem: primeiro, ob
viament.e, a mistura ar/combusfivel "na
quele" cilindro, niio "queima", niio ex
plode, com o que o motor rende menos, 
em teffilOS de forga e, al6m di&<lo, o caro 
combustfvel 6 simplesment.e "cuspido", 
intacto, pelo escapamento (um enonne 
prejufzo e um puta desperd{cio, no mf
nimo ... )! Segundo que a nftida "quebra" 
na sincronia geral de funcionamento ge
ra vib~ e instabilidade mecitnicas 
por todo o sistema motor, causando 
desgast.e prematuro de important.es pe
c;:as ... Terceiro que a "falha" de wna s6 
vela "arruina", na prlitica, o pmdo de 
todo o sistema, causando um fenOmeno 
de "avalanche", c.om a queirna irnperfei
ta do combustfvel tamb6m nos demais 
cilindros, consequente carbo~ao das 
respecti.vas vela&, aquecimento desmedi
do de todo o bloco/motor ("for~", 
para que possa - c.om menos efici!ncia • 
realizar O mesmo trabalho-) e por a{ 
vai, podendo are - em ca.sos extremos -
o 8B8unto desfechar na .. ruf'na" completa 
do motor {e tudo isso - ainda que leve 
algum t.empo - causado por apenas mm. 
-tda "nio funcional" ou com disparo 
completament.e "fora de ponto" ... I 

Agora que o lado "negro" da hist6ria 
j4 foi todo descrito, vamos "iluminar 
o twiel" com um facho de espe~": o 
IGNO pennite, com enorme facllidade, 
oio s6 o ajust.e {pelo m6todo "manual") 
do "ponto" de i~ {sem nenhwn ris-
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co ao operador ••• ), oomo tamb6m a sun
pies verifica9iio individual do funciona
mento de cada conjunto cabo/vela, indi
cado pelo pulsar do seu LED piloto, a 
ocorrencia efetiva do pulso de Alta 
Tensao! 

No final do presente arti.go, descre
veremos as aplica9oes pn1ticas do IG
NO, quando entiio o Leitor/Hobbysta 
conoordad que vale, realmente, realizar 
a montagem, mantendo o dispositivo no 
porta-luvas do vefculo, para a ele reoor
rer sempre que alguma anormalidade for 
notada, obtendo um diagn6stico de 
inegavel utilidade' 

Da mesm.a forma que ocorre com os 
outros dois projetos automotivos pre
sentes no atual numero de A.P.E. (prin
cipalmente, no caso, a SP ... ), o IGNO 
tern validade muito gtande nao s6 a nf
vel "pessoal" (utilizado pelo Lei
tor/1 Jobhysta na amilise e m.anuten9ao 
do seu pr6prio carro ... ), mas tambem em 
aplicw;;oes profissionais mesmo, em ofi
cina, como unportante ferramenta de 
trabalho para eletricistas de auto ••. 

0 circuito, conforme ja foi mencio
nado, e sunples, barato, pequeno, utiliz.a 
apenas componentes oomuns e a sua 
realizw;;ao e muito facil! Na verdade, sao 
muitos os motivos para que a montagem 
seja concretizada. •• Vamos M! 

••••• 
- FIG. I - DIAGRAMA 00 CIRCUI

TO - A questiio bru.ica no desenvolvi
mento do circuito foi. •• SEGURAN
<;A, tanto do usuario, quanta do pr6-
prio dispositivo e de seus componentes 
(em vista da elevada Tensao presente 
no setor e~trioo de ig~ao do vefculo, 
parll.metro perigoso, sob muitos aspec
tos ... ). Dessa forma, o prin1eiro requi
sito foi que nao devia haver oontato 
eletrico "ffsico" direto, entre o circui-

Fig.I 

to e a fiw;;ao ou terminais das ~as da 
dita igni9ao_. Isso foi obtido de ma
neira muito siinples e segura, pela uti
liza9iio da grande sensibilidade dos ga
tes de um Integrado Digital da "famf
Iia" C.MOS, tipo 40118 •.. 0 primeiro 
gate (esquerda do "esquema" ... ) age, 
entiio, como sensfvel captador do 
campo eletrico desenvolvido em torno 
do cabo de vela, a cada pulso de Alta 
Tensao que percorre o dito cabo. Essa 
capta9ao e feita pela simples aposi<.iiO 
de uma garra tipo "jacare" grande ( ou 
tipo Fanbestock. .. ) sobre o revesti
mento isolante do cabo de vela ... A tal 
garra age, entao, como efetiva "ante
na", com o que sobre a dita cuja se de
senvolve um pulso de energia, cujos 
!unites de Tensao enoontram-se, ime
diatan1ente, restringidos pela presen<;a 
do "totem" de dois diodos "empiJha
dos", dispostos em polariz~iio inver
sa, de modo a "absorver" logo "de ca
ra" qualquer excesso que pudesse pre
judicar os componentes rnais delicados 
do circuito ... 0 capacitor de 100n aco
pla o sinal assim obtido e delimitado, 
a Entrada do citado primeiro gate (pi
nos 12-13 do 4011...), com a interve
niencia import.ante de algwis resisto
res: um de 100K, em s6ie com o per
curso, de modo a promover wna efeti
va prote<.ao extra ao Integrado, e rnais 
os outros dois, de IM e 3M3, que es
tabelecem um nfvel de "pre-polari
zru;;ao" ao gate. dimensionando de 
forma adequada a pr6pria sensibilida
de geral do circuito ... Corn tal arranjo, 
a Entrada do citado primeiro gate fica, 
em "espera", levemente "alta" em 
tennos digitais, o que mantem a sua 
Safda "baixa" (pino 11). Com a cap
tw;;ao do pulso de Alta Tensao (ou me
lhor, pela "recolha" de parte da ener
gia do campo eMtrioo emanado pelo 
cabo de vela. •• ), ocorre - pelo menos -

um breve "levantamento" na condigao 
digital da dita Safda (um brevfssimo 
pulso "alto" no pino 11 ... ). Essa oon
di9iio digital dispara o MONO EST A
VEL fonnado pelos gates delimitados 
pelos pinos 1-2-3 e 4-5-6 do 4011, e 
cujo perfodo (em torno de l/ 10 de se
gundo ••. ) e determinado pelos valores 
do capacitor de I 00n e resistor de 
I M5 ••• Assun, a cada evento, a Safda 
do MONOEST A VEL (pino 4), que se 
encontrava, "em repouso", em nfvel 
"alto", torna-se "baixa" por um d6ci.
mo de segundo (Tempo parametrado 
para facil visualizw;;ao do brilho do 
LED indicador final, sob quaisquer 
condi96es ••• ). Ap6s, entiio, a inversao 
realizada pelo ultimo gate (pinos 
8-9-10 ... ), um pulso "alto" se apre
senta a base do transfstor BC548 (via 
resistor limitador de lOK), com o que 
o LED, no colctor do dito cujo se ilu
mina, sob a protegiio oferecida pelo 
resistor/limitador de 220R ... Uma me
ra bateriazinha de 9V pode energizar o 
circuito (com elevada durabilidade ... ), 
ja que os requisitos gerais de Corrente 
sao mfniinos (na verdade, praticamente 
todo o conswno se restringe aos pou
cos miliam¢res "puxados" pelo LED 
indicador, durante o "decimo de se
gundo" em que efetivamente se ilumi
na, a cada rnanifestw;;ao ... ). Resumin
do: a cada disparo efetivo da vela aoo
plada ao cabo monitorado, o LED in
dicador do IGNO emite um finne 
e nftido lampejo, de 1/ l O de segundo, 
"alcaguetando" inexoravelmente o 
funcionamento daquele "ramo" do sis
tema de igni9iio do vefculo! I~o pare
ce "pouoo" ••• '? Pois nao e, NAO! Mui
ta "coisa" pode ser inferida dessa ana
lise aparentemente elementar (e feita -
diga-se - com a maxima seguran<;a. .. ). 

••••• 
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I . FIG. 2 - LAY our oo CIRCUITO 
IMPRESSO ESPBCfFlco - A pla
quinha tern um padriio cobreado muito 
simples, mun arranjo de ilhas e pistas 
propositalrnen te .. descongestionado", 
de facil reprodU<;aO e confe<;ao ••• Na 
figura, em tamanho natural (escala 
l: 1) as areas em negro representam as 
partes que devem restar cobreadas 
ap6s a corrosao, enquanto que as par
tes brancas referem-se aos pontos on
de o cobre deve ser removido pela so
lw;:lio acida... Pela presem;a do Inte
grado (com suas inevitaveis ilhazinhas, 
pequenas e muito pr6ximas umas das 
outras ... ), recomendamos a u~ao 
de decalques acido-resistentes na tra
,:;agem, o que, alem de maior "elegan
cia", darn tamb6m melhor precisiio 
dimensional ao arranjo... Quanto ~ 
tecnicas de confec;:;ao do Impresso, ja 
forarn exaustivarnente abordadas em 
ocasioes anteriores, aqui em A.P .E. De 
qualquer modo, nas INSTRUc;6ES 
GERAIS PARA AS MONTAGENS 
(se;:;ao/encarte permanente de A.P.E.. 
sempre no come<;o da Revista. •• ), o 
Leitor/Hobbysta encontrara sempre 
"palavras de apoio", na forma de "di
cas", conselhos e recomenda;:;oes da 
maior importancia para levar a born 
tern,o essa fase da realiza;:;ao, incluin
do o pr6prio "born aproveitamento" 
do Impresso ••• 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA MON
T AGEM - 0 lado nao cobreado da 
placa mostra, agora, todos os princi
pais componentes colocados, identifi
cados pelos seus c6digos, valores, po
pularidades, etc., dentro da norma 
Editorial de A.P .E., que traduz de ma
neira super-clara. estilizada de modo 
absolutamente "transparente" ao en
tendimento mesmo do mais "verde" 
iniciante. A recomendru;ao, como 
sempre, centraliza-se na observru;ao 
dos componentes polarizados, cujas 
posi<;oes nio podcm ser invertidas, sob 
nenhuma hip6tese: o Integrado (refe
renciado pela sua extremidade marca..'. 
da), o transistor (a referencia da po
si;:;ao e dada pelo lado "chato" da pe
;:;a. •• ), os diodos (cujas extremidades de 
catDdo - K - siio identificadas pela 
faixa ou anel em cor contrastante ... ) e 
o LED (a "pema" correspondente ao 
catDdo - K, alem de ser a mais curta, 
sai da pe<;a ao lado de um pequeno 
"chanfro" em sua base ... ). Quanto aos 
demais componentes, sem problemas, 
ja que niio tern polaridade, podendo 
ser ligados "daqui pra bi" oti "de la 
pra cS' ••• E born, entretanto, "ler" e 
posicionar corretamente os resistores 
em f~ dos seus valores... Quern 
ainda (aioda...'1!) nao esta "cobra" na 

Fig.2 

Fig.3 
,.... 

leitura de tais vaJores, terii que recor
rer ao TA.BEL.AO A.PA. encartaao 
sempre nas primeiras piiginas da Re
vista, para aux.filo aos novatos absolu
tos, e tamb6m aos "desmemoriados" 
da Turnia. •• Nao esquecer de, ao final 
das inser~s/soldagens. conferir tudo, 
com i:ru1xima. aten;:;ao, verficando 
tambem (pelo outro lado da placa. .. ) se 
todos os pontos de solda est.ao perfei
tos, sem "sobras" ou "corrimentos", 
mas tamb6m sem "faltas" ou insufi
ciencias... Em qualquer dessas even
tualidades, a corre<;ao flea facil, se fei
ta ainda antes de se cortar as "sobras" 
das "pernas" e terminais ... Com tudo 
verificado e oonferido, podemos pas
sar as liga¢es externas A placa (que 
sao, tamb6m, poucas e simples ... ). 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Aqui em A.P .E. adota
mos uma es~ao grafica bastante 
objetiva e direta, para a representru;ao 
das conexoes externas A placa, sempre 
com esta vista pela sua face nao co
breada (porem "livre" dos componen
tes que vao soldados sobre ela. de mo
do a "descomplicar o visual" ... ), ilhas 
dispostas perifericamente (quase sem
pre junto ~ bordas da placa. •• ), todas 
devidamente identificadas por c6digos 
(letras, n6.meros ou sfmbolos adequa
dos ... ) de fiicil identificaliiio ••• A placa 
do IGNO nao constitui exce,:;ao: a fi. 
gura traz "s6 tudo" o que o Lei
tor/Hobbysta precisa "ver'' e saber 
para promover as lig~oes externas de 
forma precisa e corretal Aten~ ao 
seguintes pontos: 

I 

DISPLAY 
OFERTAO 

K-1 (MCD 198K) • LARANJA ••••• 980,00 
A-5 (MCD 191 A) • LARANJA •••• , 980,00 
K-8 (MCD 194K) • L.ARANJA ••••• 980,00 
K-17 (MCD 348K) •VERDE •••• , 1.200,00 
K-19 (MCD 368K) • L.ARANJA •••• 1.200,00 
K-20 (MCD 398K) - L.ARANJA •••• 1.200,00 
K-46 (MCD 144K), • VERDE ••••• 980,00 
A-7 (MCD 196A) • L.ARANJA , •• , • 980,00 
A-16 (MCD 396A) • L.ARANJA •••• 1.200,00 

3481( 
368K 
3981( 
396A 

1441( 
191A 
1941( 

1981( 
196A 

EM.ARK ELETRONIC.A 
Rua Gen. Os6r1o, 157 

CEP 01213•001 SAo Paulo•SP 
Fone:(011)221-4779 
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SUCATAO 

fOffllll e Venda - Atacado e Vantjol 

Compro quaisquer quantidades de 
material de: 
- eletricidade - etetrotecnica - ele
trOnica - informAtica - telec:omuni
ca¢8s radiocomunica¢es (PX e 
PY) 

,,...-V_end_o _•_a_ta_ca_do_e_vanj_o_:-,1 

- Partes e Pe,;:as eletromecanicas 
em geral 

- Peoas e componentes eletrOnicos 
passivos e ativos 

- Equipamentos e aparelhos de tas
tee mecli~o 

Consultar: 

P.L Brasil 
Rua. Gen. Os6rio, 155 
CEP 01213 • Sta lfigenia- S. Paulo 
Fones: (011) 221--4n9 e 223-1153 
Fax: (011) 222-3145 

#~ 
IN0USTRIA E COMERCIO L TOA. 

Transformadores especiais, sob 
encomenda, mediante consulta 

ESTABILIZADORES DE VOL TA
GEM - CARREGADORES DE BA

TERIA -COMPONENTES 
ELETRONICOS 

I Fones:i20-9215 .. 222-7061 t 

RUA GENERAL OSORIO NQ 81 
CEP 01213-000- SAO PAULO 
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- Polaridade dos cabos que vao a bateria 
( .. clip .. ), sempre lembrando que o fio 
\lel'Dlelho corresponde ao positiw, en
quanto que o preto refere-se ao nega
tivo. .. 0 interruptor geral (chave H-H, 
com seus sentidos de acionamento 
tamb6m indicados no diagrama. .• ) deve 
ficar eletricamente intercalado no cabo 
do positivo da afunent~ao ..• 

- Identifi~ao dos terminais do LED, 
err: fum;ao dos c6digos (A e K ... ) de
marcados junto as respectivas ilhas da 
placa. •• 

- Conexao dos condutores "vivo" (ao 
ponto P ... ) e "malha" (ao ponto T ... ) 
do cabo blindado (proveniente da gar
ra sensora ... ) a placa... Notar ainda 
que, junto a garra sensora, apenas o 
fio "vivo" deve receber lig~o solda
da. .. A ••malha", nessa extremidade, 
nao ~ utilizada, devendo ser cortada 
rente ao «ponto final" do isolamento 
externo do dito cabo •.• Este ( confonne 
sugere a LISTA DE PE<;AS ... ) deve 
ter um comprimento total entre 50 cm. 
e 1 metro, para que o manuseio seja 
confortavel. •• 

- FIG. 5 - A CAIXA DO "IGNO" -
Serr muita "frescura", o encapsula
mento do circuito no container indica
do em OPCIONAIS/DIVERSOS da 
LIST A DE PE<;AS deve seguir a nos
sa sugestao, mostrada na figura, com o 
cabo blindado terminando na garra 
sensora saindo por um furo no centro 
de uma das laterais menores da caixa, 
o LED e o interruptor geral posicio
nados sobre a borda oposta do painel 
principal da caixa, em pontos - respec
tivamente - de f~il visualiza<,00 e ma
nuseio ... 0 conjunto, assim "acabado", 
ficara funcional, pequeno, de rr.cdo 
que - corr: o cabo enrolado - pode ser 
levado num "cantinho" do fQrta-luvas 
do vefculo, sempre a disposiqao, para 
eventual uti1izagao on the road. 

. FIG. 6 - A UITLIZA<;AO ... - Numa 
verific~ tfpica do sistema de ig
ni.(;ao (no que diz respeito aos percur
sos da Alta Tensao ... ), basta conetar a 
IGNO a cada cabo de vela (um de ca-

Fig.4 

GARRA "JACARE" GRANDE 
OU "FANHESTOCK", ISOLADA .. , 

LJSTADE PE~AS 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
40118 

• 1 - Transfstor BC548 ou equiva
lente 

• 1 - LED comum, vennelho, redon
do, 5mm 

• 2 - Diodos 1N4004 ou equivalen-
tes 

• 1 - Resistor 220R x l/4W 
• 1 - Resistor IOK x l/4W 
• 1 - Resistor IOOK x 1/4W 
• 1 - Resistor IM x l/4W 
• 1 - Resistor 1M5 x l/4W 
• 1 - Resistor 3M3 x l/4W 
• 2 - Capacitores (poli~ster) 100n 
• 1 - Placa de Circuito lmpresso, 

com lay out espec(fico para a 
montagem (5,2 x 3,0 cm.) 

• 1 - ••clip" para bateria de 9V 
• 1 - Interruptor simples (chave 

H-H mini •• ) 
• 1 - Garra "jacare" grande, com 

iso~ao em phistico, ou uma 
garra tipo Fanhestock, tambem 
de preferencia com isolamento 
phistico .•• 

• I - Pe~o de cabo blindado mono, 
comum, medindo de 0,50 a 
l,Om 

• - Fio e solda para as lig~oes 

OPCIONAlS/OlVERSOS 

• I - Caixa para abrigar a montagem 
(em plastico, por garantias de 
seguranqa ao operador ... ), me
didas mfnimas em torno de 8,0 
x 4,0 x 2,0 cm. 

• - Parafusos, porcas, adesivos 
fortes, etc., para ftxaqoes di
versas 

da vez, 6 claro ... ) confonne indica o 
diagrama, ligar o interruptor do cir
cuito, o motor do vefculo ( de pre
ferencia em "marcha lenta" ... ) e veri
ficar o peri6dico lampejo indicador no 
LED, denotando - no caso - que "a
quele" percurso de Alta Tensao esti se 
comportando corretamente, desde os 

LED 
L-D 
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Fig.5 

Fig.6 

contatos do distribuidor, ate os eletro
dos de "faiscamento" da vela. .. ! A 
aus€ncia dos lampejos, ou mesmo a sua 
ocorr!ncia de forma irregular, aperi6-
dica, indicar~ que o referido "ramo" 
do setor de Alta Tensao do sistema de 
ignic;ao niio est.t funcionando correta
mente (e born verificar a vela, o cabo e 
os respectivos contatos - fixo e m6vel 
- no distribuidor. Com as devidas "a
nalogias" e consideradas as 6bvias di
ferenc;as, a arullise tambem valera para 
sistemas de ignic;ao totalmente eletrl>
nicos .. E born notar que a arullise pu
ramente "visual" flea mais f:kil e clara 
se feita - como foi recomendado -
com o motor na sua marcha mais lenta 
possfvel (sempre, obviamente, com o 
carro parado, caixa de mudanc;as em 
"ponto morto" ... ). Nessa condic;ao, a 
quantidade de pulsos por segundo, em 
face da durac;ao (1/10 de segundo) de 
cada lapejo do LED indicador, permite 
um "ac:ompanhamento" confort.tvel 
dos eventos ... Entretanto, mesmo com 
o motor mais "acelerado", as indi
c~oes do IGNO continuam v~idas, 
apenas considerando que a seqMncia 
de piscadas no LED sera, entii.o, muitL 
r~pida, visualmente "emendando" suas 
manifes~oes, de modo que o dito cu
jo devera "parecer'' pennanentemente 
aceso (no caso, qualquer "falha" mo
mentanea na lumioosidade aparente
mente permanente do LED, indicar~ 
um eventual "lapso" na distribui9ao da 
Alta Tensao ••. ). 

Conforme tfnhamos mencionado no 
infcio da presente ma~ria, o IGNO 
twnMrr: pode ser usado, com uma rerie 
de vantagens, no ajuste "esMtico" do 
ponto de igni,;ao, em substitui~ ao 
"arqueol6gico" (e perigoso ... ) metodo 
da "chave de fenda" servindo de eletro
do para o "salto" da fafsca, enquanto se 
gira com a miio a polia do motor, para 
um conveniente ajuste da posi;;ao da 
"mesa" do platinado, referenciado pela 

posi.(;ao da "marca de ponto" normal
mente existente sobre a dita polia. •• 

Nesse ca£O, com a alimen~ao do 
sisterr:a de igni<;ao ligada, porem com o 
motor parado, coneta-se a garra sensora 
do IGNO ao cabo de vela de primeiro 
cffindro (ver no Manual do vefoulo, se 
nao souber qual e o dito primeiro ca
bo ... ) e gira-se a polia com a mao (se o 
trabalho e c "risco" extra de ter que se
gurar a chave ce fenda, fazendo contato 
com o terminal meMJico do dito cabo, 
previamente "solto" do respectivo "ca
puz" da vela e, ao mesmo tempo - s6 se 
0 "nego" tiver tres maos ... • aproxirr-ar 
a ponta da tal chave de fenda de t•m 
ponto de "massa", a fun de "fiscalizar" 
o surgimento da fafsca. .. ). A "mesa" do 
platinado (previamente liberada pela 
soltura dos seus parafusos de ajuste .. ,) 
deve entao ser posicionada de modo que 
a "piscada" no L EC do IGNO ocorra 
exatamente quando a "marca de ponto", 
r.a polia, situe-se (durante o seu giro 
manualmente induzido ... ) no local "an
gular'' indicado pelo fabricante como 
confirrnador c'e "ponto ajustado" ... 

E uma maneira - reafinnamos - mui
to mais segura e conforMvel de efetuar 
tal ajuste "tradicional" ... E certo que, 
com a STROBO-PONTO (projeto 
mostrado tamMm na p1esente A.P.E.) 
tal ajuste sera possfvel em fonna ainda 
mais sofisticada e eficiente, consideran
do ainda a oondic;ao dinamica do dito 
ajuste, com a S.P. Entretanto, com o 
IGNO, o chamado ajuste "esMtico" po
de ser feito ce maneirn bastante conf"ra
vel, a um custo obviamente inferior ... 

Finalizando, lerr:bramcs que, gra9as a 
sua boa portabilidade (pode ser levado 
no bolso, ocupando o mesmo espa<;o de 
um ma<;o de cigarros ... ), o IGNO e 
tambem uma "boa pedida" para o eql'i
pamento de atendimento do mecanico 
ou detricista de auto, quando em "o
correncias" fora da oficina. .. 

XEMIRAK 
Eletro Eletronica 
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CIRCUITOS lf\lTEGRADOS, 
TRANSISTOR, D1ODO, CAPACI
TOR E MOSCA-BRAJ\ICA EM Cl. 

COMPONENTES ELETRONICOS 
EM GERAL - CONSUL TE-NOS 

Rua General Os6rio, 272 
CEP 01213-001 - Santa Efigenia - SP 
Telefax: (011) 221-0420 / 222-1320 

CURSO PAL-M 
PMTICA DE CONSERTOS 

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

INEDITO NO BRASIUII! 

voe~ ACOMPANHA AS Ll<;OES 
COMO GRAVADOR, TUDO COM 
EXPUCACOES 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 MONT ANDO 

i..ANCAMENTO" 

INFORME-SE: ex.POSTAL 12207 
CEP: 0209~970 
SANT At-:A - SP 
OU TE'-· (011) 299-4141 ---------..-.--.. 
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ERRATA! 
REVISTA N9 53 - PAGS. 41 E 42 

(ABC DO PC - 2e PARTE) 
CONSIDERAR ESTA SEOUENCIA 

DE TEXTO: 

A ACOMODA<;AO FISICA DAS 
VARIAS PLACAS E M6DULOS ... 

A padroniz~ao, nos moldes dos PC 
"IUM compatl'.veis", pemnte que, facil
mente, as diversas placas, m6dulos, con-. 
juntos de conetores e cabagens, DRI
VES de disquete e de disco rlgido, etc., 
sejarn "juntados", ja que os gabaritos 
mecanicos silo cuidadosarnente observa
dos pelos diversos fabricantes, de modo 
a compatibilizar mesmo as expansoes e 
a.s pr6prias montagens dos gabinetes! 

Assim, seja nos gabinetes "deitados" 
(tipo desk top), seja nos "em p6" (tirX) 
tower ... ), uma mera analise visual do 
conteudo (e na maneira como tudo csta 
acomodado e interligado) mostrara ao 
iniciante uma "organizai,ao" ffaica bas
t.ante l6gica e f,kil de entender •.. E s6 
nao se "assustar" com a profu;;ao de ca
bos e conexoos, observando - isso sim -
"de onde vem" e "para onde vai" cad .. 
cabo, multi-cabo ou conetor, para rapi
damente "perceber'' as tum;:oos (compa
rando com o diagrarna de blocos mos
trado na fig. 2). 

0 i.mportante 6 notar (ver fig. 7) que 
a frente do gabinete ficam expostos os 
pain6is dos DRIVES de disco (flexfveis 
e rlgido), alem dos controles e pilotos ja 
explicados ao n:? 1 do ABC DO PC, en
quanto que, na traseira, sobressaem en
fileiradas (ou. "ernpilhadas", nos gabine
;es ti.po torre ••• ) as Iinguetas metalicas 
padronizadas contendo os conetores ex
ternos (para IMPRESSORA, MONI
TOR, etc.). Notem ainda que as lingue
tas correspondentes aos slots "vagos" 
daM B, normalmente nao conttm cone
tores, sendo, portanto, simples v~s 
das respectivas janelas na traseira do 
PC... Se, e quando, alguma placa con
troladora, expansiio ou perif6rico for 
"slotada" naquele ponto, a dita lingueta 
sera entiio substitufda pela que faz parte 
da tal placa, com os eventuais conetores 
e acessos pr6prios ••. 

Quanto ao conetor do cabo do TE
CLADO, nao existe um "lugar" padro
nizado para o seu posicionamento: tanto 
pode ser encontrado atras do gabinete, 
quanto na sua frente, ou mesmo na late
ral. .. Entretanto, como trata-se do unico 
conjunto "macho-fi!mea" redondo, tipo 

"DIN", nao havera nunca como errar 
ou confundir sua fum;ao •.• 

0 QUE ESTA PARA "PINTAR" 
NO ABC DO PC. •• 

Dentro do "estilo" meio ca6tico dos 
"cronogramas" criados pela Equipe que 
faz APE (e tambem o ABC, a mai.oria 
de V oces conhece ... ), muita coisa im
portante, extremamente vali.da em ter
mos prati.cos (nao 6 "de gr~a" q_ue o 
sub-tftulo da Se.;ao 6 •.• INFORMATI
CA PRA TICA ... ) sera veiculada aqui no 
ABC do PC .. 

Quern reab:nente se interessa pelo as
sunto (e silo muit.os os Leitores que pe
diram ... e conseguiram, o surgimento da 
S~ao) oao pode, sob nenhuma hip6tese, 
perder as pr6ximas Revistas, com o te
rn.a sendo progressivrunente desenvolvi
do e analisado nos seus principais blocos 
de interesse! 

A vam;:aremos, lenta - porern segu
ramente - nos assuntos de HARDWA
RE e de SOFTWARE, passando obriga
toriamente pelos "inttrpretes" e siste
mas, que ligam funcionalmenle o 
HARD com o SOFT e o usuario com a 
maquina, ou seja: os SISTEMAS OPE
RACIONAIS (DOS, no ambient!:! 
"IBM compatfvel" ... ). Passaremos 
tambem importantes "dicas" praticas de 
configu~oes, de comandos, de utili
zai;ao, enfim! Confonne advertimos no 
infcio (ABC DO PC em APE n!! 52 ... ), 
isto aqui nao e um "curso", nem preten
de centrar sua tem.itica na ''Eletronica" 
do PC! Tratamos (e trataremos ..• ), isto 
si.n1, do conhecimerrto basico das part.es 
e func;oes dos PC, e da sua boa utili
z~iio e aproveitamento, visando o ini
ci.ante, o "come<;ante" no fa.scinante 
Mundo da Informatica e da Comput~iio 
Pessoa!! 

"DICAS" -· 

Embora com seus prtX;O.'> finais, em 
d6lares, drasticamente derrubados nos 
6Itimos anos (felizmente ••• ), os PC ainda 
custam - novos e em "altas" configu
~ - quantias ate certo ponto in
compatfveis com o .. bolso m&lio" do 
brasilciro, principalmente dos mais jo
vens (o "grosso" de nossos Leito-

PRA CIMA OE MIM,NAO 
0 CACA FEZ SABOTAGEM, 

SO PARA O NOME 0ELE 
APARECER NOVAMENTE 

NA REVISTA! 

res/Hobbystas ••• )! 
Uma safda pnttica 6 a aquisiyao, pelo 

principi.ante, de um XT (ou 286 •.• ) usa
do, excelentes pontos de partida para 
voos futuros mais audaci.osos ( e mais 
caros ... ). Da para APR ENDER muito, e 
tamMm F AZER muita coisa pratica, 
com um mero PCzinho basedo mun 
8088 ou num 80286 (afinal, a "esrencia" 
de tudo, a pr6pria raiz do chamado "pa
drao IBM", est:a rigorosamente LA, nos 
"velhos" (e ainda bons, para muitos 
fins ••. ) XT ... 

Estiio surgindo muitas casas de 
comfrcio especializadas em computado
res usados, recondicionados ou "recicla
dos" ... Nas cidades mai.ores (como Sao 1 

Paulo - SP), o Le.itor/Hobbysta niio tera 
dificuldades em encontrar varias casas 
desse ti.IXJ, onde por valores tiio baixos 
quanto 150 ou 200 d6lares, um XT 
completinho e funcional pode ser obtido 
(as vezes ate com certas "garantias" im
plfcitas, apesar de serem equipamentos 
usados ... 

Va.mos, aqui, dar uma DICA (mas os 
comerciantes <lo genero, que queiram 
ver suas Lojas divulgadas no ABC do 
PC, fX)dem entrar em contato com o 
Departamento de Publicidade da KA
PROM EDITOR A - ver endere<;o e te
lefoncs no EXPEDIENTE desta 
APE •. ,): J'ia Rua General Os6rio ("cen
tro" eletrf>nico de Sao Paulo - SP), n 
155, a EMARK ELETRONICA 
manttm um Departamento de "recicla
dos", verdadeiro "sucatao de alto m
vel", que inclui in6meros {tens de In
fonnatica, PCs de diversas configu
rac;i5es e faixas de pr~os (usados, fun
cionais ou predsando de reparos mfni
mos ... ). Confinnamos com os responsa
veis da dita Loja, un1 excelente atendi
mento ao principiante .•• La compare
cendo, procurem o Sr. Brasil (figura 
amabilfssima, e profundo conhecedor de 
aspectos praticos de Infommtica) OU 0 

Sr. Caca, que seriio - temos certeza -
muito hem atendidos na busca de um 
"born usado", equipamento barato e 
bastante aceit:avel para os prirneiros pas
sos na utilizai;;ao e conhecimento dos 
PCs ''da vi.da". 

Na citada ioja, ~ possfvel ate (infor
malmente ... ) "deixar encomendado" um· 
PC, a partir de con figurac;oes mfnimas, e 
assim que os blocos "reciclados" pude
rem compor o equipamento desejado (ou 
su1xirtado pelo "holso" ... ) pelo interes
sado, o "cara" sera comunicado! Expe
riment.em ... 
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Parte 

A$ .. LETRAS" E AS .'.'PALAVRAS" DA "LINGUA" .fALAl)A Pfil.OS 
PCs... A NOTA¢40 BINARIA E A NOTACAO H~ (E SUA 
(:QRRESPONOENCIA NA NOTA<;Ao DECIMAL.) -,0$ ~ 
(0 QUE SAO E COMO SE CLASSIFICAM ... ) - COMO OS liROGRAIIAS 
UO .. COLOCAOOS" NO PC - DESTRINCHANOO O TECLM>0 (0 
MAIS IMPORT ANTE MEIO DE COMUN!CACAO ENTRE O USOARIO E 

'A ,J!AOlffNA ... ) - coME~ANoo A "FAZER AMfZAoe· coM o Pc 
(CUIPADO COM A. .. PF ... !). 

Ate agora, nas duas primeiras partes 
do ABC DO PC (INFORMA 11CA 
PRA TICA), mostradas em A.P .E. 5 2 e 
53, vi.mos as partes "ffsicas" e "l6gi
co/funciomris" gue fonnam urn PC. Ti
vemos uma boa no;;iio de como tais par
tes interagem e de como podemos con
trol.a-las (aMm de como elas pr6prias 
"se controlam", un1aS as outr-as ... J. Vi.
mos, air1da, como o micro-computador 
"rnemoriza" os dados essenci.ais ao seu 
funcionamento, e tamMrn as infor
~s com as guais vai trabalhar ... 

Tivemos tarnMm, nas "imperdfveis" 
partes l e 2 do ABC 00 PC ( quern 
"bobeou", e ficou llCDl A.P.E. 52 e 53, 
deve pedir imeditamente, usando o CU
POM apropriado, esses importantes 
m1meros da Revista, sem os quais a se
qtienda de INFORMATICA PRATI
CA ficara inevitavelmente "quebra
da" ... ) uma ideia basica das padroni
za.;;oes "f!sicas" utilizadas peios diversos 
fabricantes de micro-computadores 
"padrao IBM" para o "interfaceamen
to" ea acomoda(;iio das placas que for
mam o "mioio'' eletrf)nico do gabinete ... 

Finali,:u1do este "re.cordat6rio", vi
mos nas partes anteriom1ente publica
das, as formas pelas quais o usuario se 
comunica com o PC e vice- versa. .. 

Agora, iremos mais fundo na ini.er
rel~ao "homem-maquina", compreen
dendo as bases da "linguagem" entendi
da, "falada" e "pensada" pelo PC, quais 
as relac;oes e correspondencia dessa lin
guagem com aquelas as quais n6s, hu
manos, estamos mais acostumados a 
usar, tendendando entao este nosso 
"cursinho" para as are..IB do SOFrW A
RE. .. A vanc;aremos, na presente parte 3, 
ate as m.x:;oes praticas de utilizac;ao do 
pr6prio tecl.ado do PC, dando mais um 
importante passo para a compreensiio 
geral dos processos e para a facil c plena 
u~ dos micro-computadores, na 
pratica, no dia-a-dia. •. 

••••• 
- QUADRO 1 · AS NOTA<;OK'i DE

CIMAL E BINARIA, OS SU1BO
WS NELAS lITILIZADOS - Em 
todas a.< nossas inter- rela96es com o 
:nundo <:! ;:cm as outras pessoas, utili-

zamos cem enonne frequencia, a oon
tagem ou a numerai;ao, atraves do que 
podemos !er, escrever, dizer, entender, 
g:uardar, mernorizar e utilizar ... quan
tidades. Para tanto, utilizamos um 
SISTEMA e uma NOf A<;AO cha
mados de DFCIMAL.. 0 si,tema • 
DECIMAL e base.ado em l O e, para 

le-lo e ,oper:1-lo, utilizamos' 
um conjunto de SIMBOLOS, ou AL
(JARTSMOS, cada um deles represen
tando uma quantidadc basica. .• Sao os 
"velhos" e super-conhecidos 
"0- 1-2-3-4--5-6-7-8-9'' nos qnais, 
como sabemos, o O simboliza "nenhwn 
valor", o 1 representa o "menor valor 
OU guantidade uniuma" e O 9 e O sfm
bolo ou algarismo que representa a 
"maior quantidade", per si .. Estarnos 
super-3(:ostumados a usar esse con
junto de 10 sfmbolos, tanto que niio 
nos damos conta de como 6 - ao mes-
mo ten1po - simples e complexo o 
SISTEMA DECIMAL (ocorre a 
mesma coisa com falar e enfender a 1 

lfogua materna, sem nos dannos con!a 
de que, para um estrangeiro, nosso 
idiomas "parece" sempre mu.ito com
plexo ... ). Fxistem (ou podem ser fa
cilrnente "organizados") vrnos outros 
SISTEMAS ou conjuntos de s!mbolos 
(NOT A<;'OES), contudo, atrav6s dos 
quais tamb6m e perfeitamente possfvel 
contar, escrever e ler quantidades, 
realizar opera96es aritmeticas e ma
tematicas! Entre eles, destacamos o 
SISTEMA BIN ARIO, no qual apenas 
dois sfmbolos ou algarismos sao ntili
zados para a represe-nta9iio das quanti
dades "O e 1" ... Nesse SISTEMA, oO 
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tern o mesmo "significado individual" 
mostrado no SISTEMA DECIMAL, 
ou seja: "nenhuma quantidade" -• 0 1 
significa "um" mesmo! Dessa forma, 
usando algarismos "solitarios", en
quanto no SISTEMA DECIMAL po
demos contar "ate nove", no SISTE
MA BIN,A.RIO podemos contar ape
nas "ate urn" ... 

••••• 
Para n6s, humanos, com nossos 10 

dedos, 6 quase que intuitiva a utiliza.,ao 
da "base dez" no nosso costumeiro 
SISTEMA e NOTA(AO_, Entretanto, 
para um computador, cujas "entranhas" 
eletronicas sao, basicamente, formadas 
por mini-blocos circuitais tipo FLIP
FLOP, sempre com apenas 2 estados 
poss1'veis, a "base dois" 6 muito mais 
"natural", de utilizw;ao muito mais rapi
da e facil por "ele" - o PC. •. ! 

Nao podemos nos esquecer de duas 
"coisinhas": uma delas 6 que, embora 
vivamos num Universo ANAIOOICX>, 
na pratica trabalhamos mentalmente 
(quando "lidamos com numeros",_) mun 
sistema DIGITAL .. ! Isso mesmo_.! 0 
pr6prio termo "dfgito" (do qual se ori
gina "digital" ••• ) significa exatamente 
DEDO, nas antigas lfnguas das quais os 
modemos idiomas se originam! Usamos, 
entao, um sistema DIGITAL DECI
MAL. .. U os computadores, usam um 
sistema DIGIT AL BINi\RIO... Para 
nos "entendermos" uns aos outros (ho-
rnens e maquinas ... ) apenas precisamos 
dos convenientes ... interprete& .. ! 

Fig.2 

I 
SiMBOlO 
DOV4J..OR 
JAAIS "1.TO 

- QUADRO 2 - R.EPRESENf ANDO 
QUALQUER QUANfIDADE 
(MESMO MUITO GRANDES-) 
CX>M OS POUCX>S ALGARISMOS 
OU sfMBoLOS DE QUALQUER 
SISTEMA- - Para "perceber" como 
niio e diffcil a correspond€ncia "inter
pretativa" entre os sistemas DECI
MAL e BINARIO, vamos rever como 
"rnontamos" a "escrita" de um n6rne,
ro ou ~tidade, a partir dessas duas 
NOTA(OES .. Em qualquer dos sis
temas, escrevemos (e lemos_) as 
quantidades dispondo os algarismos ou 
sfmbol06 individuais de valores, em 
"fila" indiana. na qual cada "casa" ou 
"posic;ao" ocupada pelos ditos alga
rismos tern um peao. Tanto em DE
CIMAL, quanto em BINi\RIO, a casa 
da extrema direita da "fila" corres
ponde sempre ao Df GITO MEN OS 
SIGNIFICA TIVO, ou seja: aquele 
que tern menor pc:80 na significai;;:iio 
taal da quantidade representada. .. J:1 a 
casa ou posi<;ao da extrema esquerda, 
na "fila", corresponde ao DIGITO 
MAIS SIGNIFICATIVO (aquele que 
tern maior peso na significru;ao total 
do n6mero represent.ado pelo arran
jo_.). NO sistema DECIMAL, da di
reita para a esquerda, as casas repre
sentam UNIDADES, DEZENAS, 
CENTENAS, MILHARES e assim 
por diante, sempre crescendo seu pc:80 

por um fator 10 ••• Assim (ver exemplo 
no quadro ... ) a quantidade 352 pode 
ser "desmembrada" (e, inconsciente
mente, fa7..emOB isso ao lermos tal nll
mero ... ) em DUAS UNIDADES, 

'(/ /." 
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•NENHUM" OE VALOR 

Fig.1 VALOR 

CINCO DEZENAS E TRES CEN
TENAS .... M no sistema BIN ARIO, o 
"crescimento" dos pesos, sempre da 
direita para a esquerda, se ru! por urn 
fator correspondente a POTENCIAS 
DE DOIS ... O peao do dfgito menos 
significativo 6, portanto, dois elevado 
l pot&lcia zero. .. Na pr6xim.a casa. o 
pc:80 e dou elevado A pot&cia wn._ 
Na outra casa. o peao e dois elevado 
ao quadrado ("potencia 2"), e assim 
por diante ... ! Assim. o algarismo "{1' 
(em BINARIO, nao se esque.Qam ... ), 
em qualguer casa ou posi<;lio que este
ja, representa "zero" mesmo (nenhu
ma quantidade ~ peao. .. ). Ja o 
algarismo BINARIO •1", se estiver 
na primeira casa ( direita), "vale um", 
na segunda casa "vale dois", na tercei
ra "vale quatro", e por af vai, sempre 
com incrementos, no peao~ determina
dos pela "pr6xirna POTENCIA DE 
DOIS" ... ! Vejamos, entao, no qua
dro-exemplo, como se escreve e se 18 a 
quantidade "cinco", em BINARIO: o 
arranjo 101 pode ser assim desmem• 
brado (vamos imaginar que o compu
tador "faz essa conta de cabe<;a" ... ): 
UMA QUANTIDADE DE DOIS 
ELEVADO A ZERO, NENHUMA 
QUANTIDADE DE DOIS ELEVA
DO A UM, E UMA QUANTIDADE 
DE DOIS ELEV ADO AO QUA
DRADO ... Se "traduzirmos" isso para 
o nosso "jeito" decimal, temos que o 
conjunto de quantidades representadas 
em cada casa da nota<;ao soma cinco. .. 
Em DECIMAL, escreverfamos "5'' ... 
Em BINARIO escrevemos "101" ... 
EM qualquer das "simbologias", sis
temas ou notru;oes, contudo, a quao-. 
tidade representada 6 ... cinco! Vejam 
que - confonne afinnamos antes, tudo 
6 uma guestiio de... "interpretar" 
usando diferentes bases ••. U ma mera e 
sin1ples... TRADU(AO! Igualzinho 
raciocinamos sobre a correspond!Sncia 
absoluta da palavra man (em lngl!Ss ... ) 
com a palavra homem (em Portu
goos ... ). Querem dizer exatamente a 
mesma coisa, mas foram escritas (e 
devem ser lidas ... ) a partir de "c6di
gos" gramaticais, semantic cr;, diferen
tes. .. 

- QUADRO 3 - H COMO FICAM AS 
"CONfAS .. , AS OPERA<;OES 
AJIITMlliTICAS E MATEMAn.

6101 
.tmmll!II 
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CAS_? - Como tanto o sistema DE
C'IMAL quanto o BINA.RIO utilizam 
a "valori7..a<;iic'·' das casas a::upadas 
pelos sfmbolos ou al garismos, por pe
so« espedfkos e progre~sivos, a1e o 
"jcito" de "armar" as cont.as e orie
ra~:oes e - r.o fondo - mui:lo p:ared
do ... ! Observemos, no y_uaJro, dois 
exemplos Je somas, respectivameote 
em DECIMAL e em BIN,\ RIO ... No 
primeiro Ll.50, (X)ll1U "<f' e O algarismO 
"in<lividualmente" ma.is alto, ao jun
tarmos "1" lan<;arr,o5, como resuitado 
dessa casa, o sfrnbolo "O", e prm,iden
ciamos o "famoso" vai wn para a casa 
seg•Jinte, isto ~ignificando que - oor,1G 
foi ;;;tingido o segundo peso(mcrn DF
ZENA ... ), a representa<;iio simh{,lica 
passa, simplesmcnte, a ocupa.r a pro
.rima casa. .. ! Terno&> entao, corno re
sultado, "10", significando a qrumti
dade "dez" ... Ja no exemplo Bf'.'A
RIO, como 0 alg:ui.sn.o "1" e •) de 
maior "valor isolado", ao iuntarm•.)S 
outro "l" larn;amos con10 -resuktdo, 
naguela casa, "O" c (surpresa. .. 1) usa
mos o "velhc trugue" <lo ... vai um pa
ra a casa Segl.lIDte: Temos entao, como 
resultado, "Hr' que, em BINA.RIO, 
repre1,enta a quantidade "dois", .. fi
zemos de prop6sito os exemplos, arn
bos com resultado grafados "lt1', 
aperias para Voe& Iembrarem que 
embora "escritos" de maneira identka, 
nao podem ser "ttdos" da rne,ma 
fom1a, ja que signifa:am guantidaJe~ 
diferentes, pois os conjuntos de s!Jn
bolos e pesos sao tambem diferentes, 
nos dois sistemas (DECIMAL e 
BINA RIO •.. ). 

••••• 
Agora que V oces ja viram que nao 

tern nada de "sobrenatural" ou de incri
velmente "hermetico" na nota9ao e sis
tema BINARIO usado pelos PCs, per
cebendo tambem que nao e diffeil a mu
tua "tradu9ao" entre DECIMAL e 
BINA.RIO, vamos falar mais um pouco 

J;'ig.3 
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de "significados" e "c6digos" .•. Voces 
estariio se perguntando: "- Tudo bem .•• 
Corn n6meros e corn opera~oes ma
tematicas, e relativamente facil enten
der--se wm os computadores, a nfvel de 
!inguagern .•. !\1a~ e quando as infor .. 
ina,;;6es, os dados, envolvem concei
tos nao DllITlerico&, "letras", "palavr:is", 
por exemplo, "textos", figuras, dese
nhes, rnusica. etc,, corno f que fica a 
"'cenverS<!"' con1 o con1p~1tad(,La~?" 

Nada mais simples, .. ! Toda e quaJ
quer informru;ao ou dado podc ser ar
qu.ivada, rnanipulada, dirccionada e re• 
cuperaJa pclo PC c.ambem na forma 
de •.• nruneros! Vejamos: em todos os 
idiomas ou lfnguas, a quantidade de le
tras e i.deogramas e - fon;;osamente • fi
nita. .. Assim, nada mai~ simples do que 
atribuir-se a cada ietra ou caracter, um 
n6mero, mm o que o computador po
den1, com grandc facilida<le e rapidez, 
manipular "coL~as nao malcm,1ticas, niio 
nu1s1ericas", em sua essencia. •. 1 E essa 
possibilidade de ":-egunda cooiti
ca,;ao/tradU<;ao" nao lka por aL. Po
demos ainda "pegar" as palavras 11ctis 
comum,, de uso mais corrente, e taml:em 
.1tribuir a cada um.a delas urn. .. nfuneto 
(~mpre em BfN/\f-UO, lcmhram-se .. .''), 
Com r.ais "truques'', sunp!es e dirctos 
(para a •·mente" limitada, porem rn .. 
pidfssima, de urn PC. .. ) o computador 
po<le lidar e se "fazer entender" tambem 
atraves de letras. palav:ras. textos, sem
pre que os dados ou infomiai;oes tive
rern que ser nesses "fom1atos" ... ! 

Na verdade, e pratkamente as.gm 
que o PC interage com seus PRO
GRAMAS, atraves de "palavras" digi
talizadas, em BINARIO ou em HE
XADECIMAL (veremos a respeito, 
mais adiante ... ), incorporadas a al
guns codigos ou lioguagens especifica
mente elaboradas •.• l 

Vamos a um exemplo hrincalhao, 
mas que tern muito de significado nos 
fundamentos de "C(){TIO funciona a coi
sa" •.. Se atribuirmos ao algarismo "l" o 
significado de "banana", ao simholo "'1:' 

"SIMBOLO" DE 
VALOR MAIS ALTO 

1 / SOMANDO Cl UM 
"SfMBOLO DO 

1 
MAIS BAIXO 

+ -- VALOR 

10 

"DEU ZERO" x~ 
NA PRIMEIRA 

"CASA" 
(2")... ••• E "FOi UM" 

PARA A 
SEGUNDA 

"CASA" 
(2') 

o significado de "€', a "3" o valor de 
"um" e ao algarismo "4 o significado de 
"Voci!', entiio o mlmero "4231" tera o 
exato significado de ••. "Vod! f. um ba
nana .. ( corn todo o respeito, jj que se 
trata apena~ de um exemplo ••• ). Pols I" 
a.ssim rnesmo gue o PC "conversa" com 
OS PRoc;rv\r<.1AS e com O pr6prio ope
rador/usuano .•. 1 

Com desenhos, figuras ou fotos, 
ocorre coisa parecida. .. Podemo, "divi
dir'' a tela de vfdeo do monitor em Gell•· 

tenas de milhares de pontinhos (obse,
v1:m, com lente, uma foto de jomal, e 
verao que ela e "feita" de milhares de 
pontinhos, em diversos graus de "pte
to", compondo a imagem "macro" que 
nossos olhos perce~m r:orno um to• 
do ... ), atrihui1;do a ,;;,da um desse,,;; pon
tinhos, um nomero ! 1 l '·,,\RI 0... Des~a 
forma, atra\es de um grande .:onjunto 
de ... m1meros, c> PC pode rnostrar, ar
rnazenar e manipular, fig.urns, desenhos 
ou fotos... F notern q ue cada pontinho 
pode ter (e na verdadc tcm. .. ) varios 
mimeros a ele atribufdrn,, ei,peci ficando 
o grau de luminosidade e tambem a sua 
cor ... ! E exatamente assim que e com
posta e manipulada a imagem colorida, 
de alta dcl1ni<;ao, nos ,mldemos monieo
rcs dos PCs ... 

()uanto a miisica, tw.:!n se passa d:;; 
maneirn semelhante: as pr6rias notas 
rnusicai~, no que diz respeito as suas 
Frequencias, guardam entre sf relac;5es 
puramente matematicas, obviamente fa
ceis de serem "traduzida,;;" nurnerica
mente ..• Tambem nao e diffcil atribuir
se valores puramente nurnericos para a 
~ das notas, bem como para o seu 
timbre e ate para o seu formato de on
da. .. Enfim: rrovamente tudo pode ser 
"reduzido" a nmneros, com os qua.is, em 
BINAR!O, o computador "se da" mag
nificamente bem •.. ! 

Enfim: emhora vivamos num Uni
verso ANAL6GICO, grande parte da 
nossa interpreta<;ao quanto ao que nos 
cerca, da inter~ao com tudo e com to
dos, e feita - na verdade - em forma 
DIGITAL, ou seja: "codificada" em 
sfmbolos ou "dfgitos", sejam eles alga
rismos, letras, fcones, etc. Assim, a "re
dui;:ao a m1meros" nao e nenhum "fan
tasma tecnol6gico" e ninguem precisa 
de uma mente "einsteniana" para facil
mente perceber que nao e tao diffcil as
sim a nossa convivencia, em perfeito en
tendirnento, com os computadores ... ! 

E born niio esquecer que a pr6pria 
palavra comput.ador e sinonimo literal 
de aquele que cont.a (numeros ... ). E e 
cxata e somiente isso o que um PC faz, 
com enorme rapidez e grande versatili
dade .•. ! Os "interpretes" sao OS periferi
cos e os interfaces, sobre as 4uais la
lamos nas primeiras partes da presente 
rerie ..• 



QUADRO 4 - BITS, BYTES, E 0 
"'ESCAMBAU" _ - Ouve-se falar 
muito de BITs, BYTEs, e essas coisas, 
que "espantarn" os iniciantes ••. 
Tambem aqui, nao h:i nada de "esote
rico" ou de "hennetico" ... Conforme 
ja dissemos, a w'alidade dos circuitos 
principais do PC e baseada em blocos 
DIGITAIS, capazes de assumir ou 
manejar apenas dois estados, ou nfveis, 
ou dfgitos (binariamente falando, ape
nas "(1' ou "1" ... ). Assim, mn di'gito. 
6mco, pode ser considerado como urna 
"umdade de inf~"... A isso 
chamamos "um BIT (da abrev~ao 
inglesa para "dl'gito binario" ... ). Para 
escrevennos (ainda que apenas eletro
nicamente, "dentro" do PC .•. ) uma 
quantidade, um m1mero, simbolizamos 
uma letra ou uma palavra, codificar
mos a posi9iio e as caracterfsticas num 
ponto de imagem, etc., obviamente 
que um BIT e insuficiente ... Assirn, 
conjuntos de 8 BITs (ou seja, verda
deiros m1meros BINARIOS de 8 dfgi .. 
tos ••. ). siio costumeiramente utilizados 
para tais fins ... Esses agrupamentos de 
8 BITs siio chamados de BYTEs, (da 
abrevia9iio inglesa para "termo bina
rio" ••. ). Em alguns casos, urn BYTE 
tarnbem pode ser chamado de "um 
CARACTER" ... 

Ja conjuntos formados por pelo me
nos 2 BYT& (16 BITs. .. ) constituern 
"blocos" ou "pacotes" de dados, na 
forma e tamanho pelos quais a infor
ma9ao digitalizada transita pelos barra
mentos e vias internas de um PC mo
derno... Esses "pacotes" sao tambem 
chamados de PALA VRAS ... 

Observem bem, entao, e "decorem" 
desde j.i, esse "neg6cio" de BIT, BYTE 
e "blocos" OU PALA VRAS, que e - na 
verdade - de muito facil entendimento 
( e serao termos exaustivamente mencio
nados, ao Jongo da presente serie do 
ABC IX) PC - INFORMATICA 
PRATICA. .. ). 

- QUADRO 5 - 0 SISTEMA/NO
TA<;AO HEXADECIMAL .. - Ape
sar de toda a "apologia" que fizemos 

ii/-. BIT 

ABC DO PC (3~ PARTE) 49 

;,TEMA HEXACfCl'AAl 

I I , I I I I I , 1 ! i r 1 
, I l coNJUNro DE .. slMOOLOS'" 0 I : 2 3 : 4 5 6 7 , 8 I 9 ; A B i C : D j E i F J /ALGAAISMOS) UTILIZAOOS 

DeCIMAl BINARIO HEXA 

5 0101 

10 1010 

t5 1111 

quanto aos fatos do PC se dar muito 
bem corn o sistema BINARIO, n6s 
nos "entendermos" bem com o sistema 
DECIMAL, e esses dois sistemas se
rem facil e mutuamente "traduzfveis", 
ex.item, na pr.1tica, alguns "problemi
nhas" nesse aparente "mar de rosas" ,., 
0 principal desses "galhos" e que nu
meros em BIN.ARIO, frequentemente 
ficarn muito grandes, com uma "por
rada" de dfgitos ou algarismos (embo
ra niio for<;osamente significando ou 
codificando 'quantidades muito gran-

H tfnhamos dito que e relati
vamente facil "bo!ar'' sistemas nume
ricos, praticamente usando qualquer 
base. .. Muito bern: existe um tercelro 
sistema/nota9ao, cha1nado muito pro
priamente de HEXADECIMAL, e cu
ja base (como seu nome indica) e 16, e 
cujos sfmbolos individuais ·sao fom1a
dos pelos a!garismos de "ff' a "9" se
guidos das letras de "A" ate "P' ... 
l\/esse sistema, os pesos das casas oe 
posi<;oes (rever explicagoes sabre o 
QUADRO 2 •.• ) crescem por mdltipl.os 
de 16, permitindo assim uma subs
tancial redm;iio na quantidade de dfgi
tos necessarios para indicar quaisque~ 
numeros .. .'. Notem que, sendo 16 um 
multiplo de 2., na base 2 (em cuja 
"raiz" BINARIA, digital, os circuitos 
e blocos 16gicos do PC trabalham. .. ), 
continua sendo facil para o computa
dor manejar dados e informagoes as
sim codificadas (em base 16 ou em 
HEXADECIMAL .. ). Tambem para 
os PROGRAMADORES, humanos, 
fica mais fiicil "relacionar-se" com o 
computador usando tal notagao, redu-

5 
A 

f 

0 SISTEMA HEXADECIMAL, 
~oENTAO" DO COM PL r AOOR, 
FAZ A "PONTE" ENTAE AS 
"LINGUAGE~S" HOMl:M/MAOUtNA,.,1 

Fig.5 

zindo bastante a quantidade de dfgitos 
a serem inseridos para a transferencia 
de comandos, infonna<;6es e dados .•• 
Por todas essas razoes, o sistema HE
XA e fartamente utilizado em in
formatica pratica. .. Apenas a tftulo de 
exemplo, no QUADRO 5 vemos a 
correspondencia de "escrita" de algu
mas quantidades, em DECIMAL, 
BI.:'iARIO e HEXADECIMAL, para 
que o Leitor tenha uma ideia de quan
to e simples (em termos de "tarnanho" 
das nota<;oes .•. ), este ultimo ... 

OS PROGRAMAS ... 

Para funcionar, para "fazer alguma 
coisa", todo computador precisa do 
software ou seja: de PROGRAMAS ..• 
Afinal, o que slio PROGRAMAS ... ? 
Nada mais do que conjuntos de ins
tru<;oes sequenciadas, codificadas em 
linguagem que o PC "entende" e que 
sao instaladas (manual ou automatica
mente - veremos isso no devido me
mento ... ) na MEM6RIA do computa
dor, de modo a ordenar, controlar o 
para que o dito cujo execute tarefas e 
fungoes especfficas ... Enfim, o PRO
GRAMA "diz" ao PC o qu8 farer, 
quando fazer e como fazer com os da
dos e informru;oes... Sem um PR 0-
G RAM A, o PC seria como um martelo 
e um serrate nas maos de quern nao 6 
carpinteiro... Em compensagao, um 
PROGRAMA sem um computador, e 
como um carpinteiro q ue niio tern um 
martelo e um serrote •.• Deu pra sentir ... ? 

••••• 

------------·-·-••·-··-¼-----··--J 
I i 

- QUADRO 6 - ENTENDO O "PRO
GRAMA" -· - Numa concepgiio bem 
simples, porem de analogia s6lida com 
o tcma, se tivermos duas engrenagens, 
duas rodas dentadas em estreito conta
to, em cujo conjunto a primeira roda 
possua 8 dentes, e a segunda 4, parece 
elementar que, imprimindo-se um de
tenrrinado giro a primeira, a segunda -
solidaria • girarli duas w:7.e5 mais ntpi
do.. •• Se - por exemplo - a engrenagem 
A for submetida a l 00 Rota96es Por 

t;;AMFAr~i;;,,ir,s 

;fl 

.Fig,4 

BYTE 

"PALAVRA" 
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1010011101000101 
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I C!Cenmnr I 

LINHA COMPLETA 
DE CONECTORES 

OBS: TEMOS TUDO PARA SUA 
REDE INFORMATICA - CABOS 
RG58 50R E CONECTORES 

CEAMAR COMERCIAL ELETR0NICA 
& TELEFONIA L TOA. 
A. Santa lflgAncla, 568 
CEP 01207 • SAo Paulo--SP 
TeL 223.7577 • 223-8181 • 221-1464 • 
Fax: 220-8216 

MICROS 

lil.l~DQS I 
PRONTOS PARA USO 

• PC XT (CPU + MONITOR CGA 
MONO + TECLADO) 2 DRIVES •• 
•.•••...•••••.•. US$ 230,00 

•PC XT (CPU + MONITOR CGA 
MONO + TECLADO) 1 DRIVE + 
VVINCHESTER 10Mb • US$ 250,00 

• PC286 (CPU + MONITOR CGA 
MONO + TECLADO) 1 DRIVE + 
VVINCHESTER 10Mb . US$ 330,00 

I IIIPRESSORAS SOB CONSlLTA I 
EMARK ELETRONlcA COML LTDA. 
Rua General Os6rio, 155 - Sta lfigenia 
CEP 01213-001 - Sao Paulo - SP 
Fone: (011) 221-4TT9 Fax: (011) 222-3145 

ABC DO PC (3! PARTE) 

GIRO 

~ GIS02XMAIS C: ~ ~ ~OQUE"A" ... 

~o ~\ \ 

e"DEW~v 4"'CH,'ES" 

Minuto (100 RPM), a engrenagem B 
girara a 200 RPM ... As "instrm;oes", 
consubstanciadas no numero de dentes 
que cada roda tern, siio um PRO
GRAMA meclnico para moltiplicar 
por 2 qualquer regime de giro ... Esse, 
no caso da nossa analogia. seria um 
programa "automlitico", fechado em s1 
pr6prio, nao passavel de intervenien
cias por parte do usulirio ••. Um pro
grama "residente", basico, "de siste
ma" .. J ii se evoluirmos a ideia da com
par~ao para uma inteira "caixa de 
cfunbio", con ten do uma engrenagem 
"mestra", que imprime o giro, e uma 
serie de outras em contato com ela, 
cada um com diferente mimero de 
dentes, e mais uma alavanca atraves da 
qual a pessoa pode alterar a vontade e 
determinar "qual ea engrenagem mul
.tiplicadora ou redutora da vez", tere
mos um PROGRAMA mecanico 
APLICATIVO, que permite grande 
intera<;ao e interveniencia do usulirio, 
o qual pode - quando quiser - interfe
rir com os para.metros de funciona
mento do conjunto, definin·1o "como 
quer'' que a rela<;oo de giro se mani
feste ... Tamb6m entre os PROGRA
MAS para PC existe essa divisiio ou 
classific~ao blisica: os de SISTEMA e 
os de APLICA(AO ... 

- QUADRO 7 - COMO SE CLASSI
FICAM OS PROGRAMAS PARA 
PC_ - Ampliando a "historinha" que 
contamos sobre as engrenagens, e os 
programas de SISTEMA e APLICA
TIVOS, uma classific~ao Msica dos 
tipos de programas pode ser vista no 
omograrna do QUADRO 7 ••• A prin
cipal subdivisiio dos SOFTWARES e -
como foi dito e mostrado - entre 
PROGRAMAS DE SISTEMA e 

Fig.7 

•PROGRAMA" MECANICO, 
MUL Tf PLICADOR POR 2 (RPM) ... 

Fig.6 

PROGRA~1AS DE APLICAC,-:A.0 ... 
Os PROGRAMAS DE SISTEMA sao 
aqueles que oomandam e oootrolam 
internamente o computador... Sao 
tamb6m chamados. de OPERACIO
NAIS e Wm como fum;ao principal 
gerenciar os recursos do computador ... 
Embora seja considerado um PRO
GRAMA residente, interno, tamb6m 
aceita comandos, em algWlS casos, re
cebendo suas ordens atraves do tecla
do e/ou do mouse (ver partes anterio
res da presente serie ... ) e tendo como 
"canais" de Sruda para as informa<;i>es 
ou dados gerados, o monitor de video 
e a eventual impressora. •• 0 PRO
GRAMA DE SISTEMA OPERA
CIONAL tamb6m gerencia o pr6prio 
funcionamento ou uso da mem6ria do 
PC alem dos acessos "de e para" os 
drives de disquete e winchester ... Por 
sua intensa intera<;ao justamente com 
os citados discos (flexfveis e rfgido), 
recebeu o popular codinome de IX)S 
(inicial, em ingles, de Sistema Opera
cional de Disco ... ). Notem, porem, que 
0 IX)S nao e O unico PROGRAMA 
DE SISTEMA necessario ao PC, jd 
que tamb6m "reside" na MEM6RIA 
SOMENTE PARA LEITURA 
(ROM) um programa elementar de set 
up, ou de inicializ~ao "crua" do PC, e 
sem o qual a motoor board nem teria 
como "saber" se ha ou nao um teclado 
conetado, se existe ou nao (e de que 
tipo ... ) um monitor de vfdeo como saf
da de dados, essas coisas, sobre as 
quais jli faMmos em artigos anteriores 
do ABC IX) PC ... Tambem ao PRO
GRAMA DE SISTEMA, OPERA
CIONAL, cabe permitir a execw;ao 
dos PROGRAMAS DE APLI
CA(,':AO ... M nesta subdivisao (PRO
GRAMAS DE APLICAC,-:AO ... ) fl-

SOFTWARE 

APLICACAO 

BIOS(,mROM) 00S APLICATIVOS UTILITARIOS 



ABC DO PC (J!! PARTE) 

cam os 110ftwares que realmente per
mitem usar o PC para realizar coisa 
uteis, tarefas especfficas! Tais PRO
GRAMAS (gerenciados sempre pelo 
SISTEMA OPERACIONAL, lem
brem-se ... ) destinam-se a trabaJhos 
"reais" com o PC: edi9ao e processa
mento de textos, planilhas de calculos, 
bancos de dados, programas gn1ficos 
dos mais variados tipos, programas de 
musica, jogos, etc. Atualmente, com a 
"famigerada" MCLTIMIDIA (sera 
abordada com ma.is detalbes, no devi
do tempo ... ) nao ha ma.is nenhum tiJX) 
de "manifestai.;ao" com a qua! um PC 
nao possa interagir vantajosamente ... ! 
Tudo isso (e muito mais •.. ) e "feito" 
com o auxl'.lio dos PROGRA\1AS 
APLICA TIVOS... Ainda dentro da 
subdivisao dos PROGRA'.\1AS DE 
APLICA<:;AO, ten10s os chamados 
PROGRAMAS CTILITARIOS, des
tinados basicamente a uma maior inte
rar;ao homem/rnaquina. resolw:;ao de 
problemas de mem6ria e ate de hard
ware, diagn6sticos, analises de "como 
o PC esta funcionando", wnfigu
ra':foes sob medida para detemlinadas 
fum,oes especiab, e JX)f af vai.. L m 
exemplo super-tfpico de PROGRA
\1A CTJUTJ\RfO concentra-se nos 
imprescindfveis, hoje em dia, progra-
mas de e elimin1l(,:&O de virus 
(tambern mais detalhada-
mente <lesses pequenos e m.alditos in
fectadores, em futura oportunidade ... J. 
Existem, provavelmente, outra:; subdi
visoes entre OS Pl<OGRA\1AS ... i\fi
nal, cada "te6rico" do assunto fat o 
scu pr6prio org,:1.nograma, gue podc: 
ate apresentar algun~ diterendnha.-
quanto a orgail.lla<;:ao mostrada no 
Ql:ADRO 7 ... Entretanto, na nos~a 
opiniao, essa classifica9ao, ora rnos
trada. basta para uma compreensao 
geral da coisa. .. 

••••• 
COMO OBTER OS PROGRAMAS, 

E COMO COLOCA-LOS NO 
COMPUTADOR ... 

E importante notar, desde logo, que 
salvo os PROGRAM AS intemos, de set 
up (BIOSJ, que residem na mother 
board na fomia de chips <Integrados) 
dedicados, nenhum outro PROGRAMA 
van com o PC, normalmente, quando o 
u;uario adquire uma mliquina nova, na 
Loja... Existem, entretanto, alguns re
vendedores que, a tftulo de "promo._ao", 
j:1 oterecem o PC "carregado" com 
l'l<OGRAMAS W: SJSTEMA OPE
RACIO.r--.'AL (1)0SJ e, eventualmente, 
ate com algum, PROGRAMAS DE 
APLJCA<;AO, sendo yue tais softwares 
vao na condi<;:iio (pelo menos assim de-

darada pelos ditos revendedores ... ) de ... 
hrinde. .. 

Basicamente, contudo, todo e qual
quer PROGRAr-IA (seja DE SISTE
MA, OPERACIONAL, seja de APLI
CA<;AO ou UTILITARIO ... ) deve ser 
adquirido a parte, ou em casas especiali
zadas apenas em softwares, ou - even
tualmente - nos mesmos revendedores 
do hardware. .. 

Aqui vale urna importante adverten
cia; e ilegal obter PROGRAMAS JX)f 
c6pia. pura e simples, jli que is5o consti
tui "piratar',a", e, JX)rtanto, e crime pre
visto em Lei... E, assim, obrigat6rio que 
(se o usuario pretende ficar dentro da 
Lei, com todos os seus Direitos preser
vados, e com todos os seus Deveres 
cumpridos ... ) PROGRA,\1AS sejam ad
quiridos formalmente, com Notas Fis
cai.s, em disquetes originais do fabrican
te do software, e incluindo os chamados 
"Cartoes de Registo", gue devem ser 
enviados, preenchidos, ao fabricante, 
para g ue a c6pia de posse do usuario se
j a considerada legal. Em "troca" dessa 
iJegaJidade (notem que bonestidade e 
uma "mercadoria" tao rara. ultimamen
te, que "n€:go" tern que ''dar algo em 
troca", seruio ... ) o comprador do soft
ware pode - normalmente - contar com 
Servi<;os de Apoio ao Usuruio, ofereci
dos pelo fabricante, atendimento a Con
sultas (JX)r telefone ou por carta), alem 
de obter o Direito intrfnseco e preferen
ciai ao futuro up grades, ou seja: sempre 
que o fabricante lan,;ar uma versao mais 
atuali!.ada daguele software, ll possuidor 
legal de uma ver~ao anterior pode ad
<Jwrir tal nova versao por urn pre.,:o hem 
reduLido, geralmente apenas uma pe
quena "taxa de atualiL,;;_,,;ao". 

Acreditamos ate yue eticu e 
accitavel, o usulliio experimental' um 
deternlinado MUJCiRAMA, atraves de 
uma c6pia pura e simples (para ver se e 
exatamente o yue esperava e precisa
va. .. ). l:.ntretanto, para utiliza.,:ao real e 
permanente, em qualquer tiJX) de ativi
dade, o certo mesmo 6 a aquisk;ao 
e formal ••• 

Em contrapartida, pequenos desen
volvedores de PROGRAM AS, e mesmo 
alguns produtores industriais de porte 
nao muito grande, oferecem as chama
das versoes em shareware de muitos 
bons PROGRAMAS... Nesse caso, 
perrnite-se a c6pia e a utiliza9ao Iivre, 
por um certo temJX), sem nenhum pro
blema legal. •. Ao fun de um prazo ra
zolivet, o usuruio deve, contudo, entrar 
em contato corn o A utor do software 
(ou com a finna que distribui o PRO
GRAMA ... ), enviando-lhe, entao, um 
valor pr6-determinado (geralmente "ca
lihrado" em d6lares •.. ) e nao muito exa
gerado, passando entao a usufruir do di
to software em forma nerfeitamente le-
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Teleimparl 

£/etrtmica Lida. 

• COMPONENTES ELETRONICOS 
EM GERAL 

DIODOS • TRANS/STORES 
• TIRISTORES • CAPACITORES 
• CIRCUITOS INTEGRADOS, ETC. 

• DISCOS RIGIDOS (65 a 260MB) 

• FLOPPY DISK DRIVES 
(5 1/4", 3 1/2", COMBO) 

• MOUSES 
(MECANICOS E OPTICOS) 

• SCANNERS (B&P E COLORIOOS) 

• CAN ET AS OPTICAS 

TELEIMPORT ELETRONICA LTDA. 
R. Santa Efig~nia, 402 - 89 andar 

CEP 01207 - Sao Paulo • SP 
Fone:(011)222-2122 Fax:(011)222·2323 

ATENCAO 

TRABALHAMOS COM GRANDE 
VARIEDADE NAS SEGUINTES 

AREAS: 
•Componentes Eielr6nicos MNovos" (Atacado e 

Varejo). 
• lnstrumentos de Medic;:/lo "Usados" - (Osei-

losc6pios, Muttfmetros, Geradores, Frequencr-
metros, Fontes, etc.). 

• lnlorrrnitica uusados" - (Micros XT e AT, lmpres-
soras, acess6rios e p~as, etc.). 

• Sucatas Eletr6nicas em Geral 

PROMO<;AO 

• Agora na "Celly Eletr&lica'' grande quantidade e 
variedade de MICROS e IMPRESSORA.'>; usa-
dose revisados com garanlia. Facilitamos o pa-
gamento e aceitamos Cart~o de Cr~dito. 

• N;i compra de um micro ou impressora, vocf! ga-
nha um curso ntpido de iniciay/lo <'i inforrrn:ilica e 
recebe "Apostila", disquete com DOS e Certtti-
cado. 

• Ou fa.;;a o curso a Darte e Dague <,m duas vezes. 

FA<;A UMA VISITA EM NOSSA LOJA: 
Rua Generai 0s6rio, 147/151 
• Trav. da Rua Sta Efiqenia 

FONE: 222-2644 

OBS:ARREMATAMOSLOTES 

CEL TY ELETRONICA L TDA. □ 'IJ -, 
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gal e regist:rada... 
Quando, ao adquirir um PC numa 

Loja, o computador ~ vier "carregado" 
com PROGRAMAS, deve-se pedir ao 
vendedor os ••cartoes de Registro" dos 
respectivos softwares, para que o com
prador possa, em seguida, providenciar 
a legali.zar,:ao dos PROGRAMAS em 
seu oorne ••• 

Mas, deixando de lado esse "papo de 
advogado" (um verdadeiro "¢ no sa
co", porem inevit:aveL.) vamos ao que 
realmente interessa ao candidato a usu.1-
rio de PC, quanto a maneira de "enfiar'' 
os PROGRAMAS no computador, co
mo inici.alizA-los e us.1-los._ 

••••• 
- FIG. 8 - A .. ORDEM"' DE LEITU

RA DOS DADOS EM DISCO, PE
LO PC EM SUA INICIAUZA<;AO 
- Conforme vimos em artigos ant.erio
res, um PC "padra0", nao daqueles 
muito "arqueol6gicos", tern, no seu 
gabinete, e na sua organizai;ao de blo
cos, pelo menos um dri'YC de disquete e 
um dri'YC de disco rlgido (winchester). 
H dissemos, tamb6m, que um PRO
GRAMA intemo, em RO!'vf, "diz" ao 
PC "o que fazer'' com o seu pr6prio 
equipamento, desde o momento da "li
gai;ao" do computador ••• Dessa fonna, 
assim que o computador 6 ligado (via 
interruptor geral "A" ... ), uma sequen
cia especffica de eventos "au tomati
cos" se da. .. Nonnalmente (salvo ins
trui;oes especlficas em contrario, inse
ridas no seu programa de set up. .. ), o 
PC "le" primeiro os dados e infor
ma9oes contidos (gravados magneti
camente, conforme ja explicamos ... ) 
no seu disco rfgido (winchester) "B". 
Se la ja se encontra o PROGRAMA 
DE SISTEMA (OPERACIONAL), 
este 6 automaticamente "copiado" pa
ra a mem6ria principul (RAM) do PC, 
e. assume o gerenciamento de tudo, 
passando a interpretar as ordens, da
dos ou informa9oes inseridas via te
clado, para o andamento dos trabalhos. 
No monitor do vfdeo ("C'") aparece 
um aviso de "eu estou pronto" (por is
so mesmo chamado de PROMPT, ve
remos mais sobre o assunto, futura
mente •.• ). Ja se o PROGRAMA inter
no de inicializai;ao do PC nao encontra 
o PROGRAMA DE SISTEMA 
OPERACIONAL (popular DOS ... ) na 
wiocbester, imediatament.e passa a 
"procura-lo" nos drives de disquete, 
observando uma seq uencia natural de 
"leitura": primeiro drive ( .. D"'), e de
pois, segundo drive ("'E"). Em toda 
essa sequtncia de inicializa,;ao, sempre 
aceoderiio os LEDs pilotos de cada 
drive, quando odito cujo estiver ope
rando (tentando "ler" as grava,;oes, na 
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busca de imprescindfvel SISTEMA 
OPERACIONAL. .. ). Este onde esti
ver o tal DOS, o computador "trara" 
uma c6pia desse conjunto de ins
tru9oes de gerenciamento para a sua 
RAM, pennitindo assim a utiiizai;ao 
funcional de todo o conjunto ... 

••••• 
MAIS DETALHES SOBRE 

A "CARGA" DO 
SISTEMA OPERACIONAL". 

Nos PCs nao tao antigos, e padrao 
(diz-se, em INFORMATICA, que 6 
"DEFAULT" ..• ) que o PROGRAMA 
DE SISTEMA OPERACIONAL 
(DOS) esteja gravado no disco rlgido, ja 
que este 6 o primeiro usado como "fon
te" de procura, pela iniciafu119ao do mi
cro .•. Como 6 aha a velocidade de leitu
ra de um disco rlgido, poucos segundos 
ap6s o acionamento do interruptor geral 
do PC, tudo jl'i estara nos seus "luga
res", com o computador pronto para 
operar ... 

Entretanto, nos micros mais antigos, 
~ comum que nao exista a insta.Ia,;ao da 
winchester, com o que o computador 
tern que se "contentar" com uma "var
redura" nos driw::s de disquete, na sua 
busca inicial do SI STEM A de geren
ciamento necessario para seu pleno fun
cionamento ... 

Nesses casos, o usuario deve possuir 
um disquete contendo o PROGRAMA 
DE SISTEMA (DOS) e esse disquete 
deve ser inserido no primeiro drive (in
dicado por "D", na figura. .. ) de disco 
flexfvel, antes de se ligar o interruptor 
geral, de modo que tiio cedo quanto 
possfvel, na inicializa9ao, o PC possa 
transferir para a sua RAM os dados nc
cessruios ao gerenciamento plenos das 
suas fun<,:oes ... 

Se o PC possuir apenas um drive de 
disquete (coisa meio do Junssico, mas 
ainda e possfvel encontrar por al, alguns 

Fig.8 

PCa assim. .. ) e nenhum drive de disco 
rlgido, depois de devidamente "carrega
do" o DOS (PROGRAMA DE SIS
TEMA), o respectivo disquet.e deve ser 
removido do unico drive, "desocupan
do-o" para a eventual leitura de disque
tes de PROGRAMAS DE APLI
CA~AO, caso contrario o PC nada de 
pratico poder:1 fuer ... ! Nesse caso, 6 
possfvel que - em alguns momentos du
rante a operai;ao OU utiliza,;ao - 0 PC 
"solicite" (atrav6s de um aviso surgindo 
na tela do monitor ... ) a momentanea 
substitui9ao do disquete de PROGRA
MA DE APLICA~AO (que esta no 
drive) pelo de SISTEMA ... Isso 6 nor
mal, em tais circunstancias, e ocorre 
porque o PC, naquele momento, esta 
precisando "lembrar'' algum importante 
dado operacional, contido no disquete 
de SISTEMA ... 

Em outros PCs existem dois drives 
de disquete, e nenhurn disco rlgido ... 
Nesse caso, o disquete de SISTEMA . 
deve ser inserido previamente No pri
meiro drive, antes da iniciali.zar,:ao, po
dendo af ficar, jl'i que o segundo drive 
pennanecera livre para a inser9ao de 
disquetes com PROGRAMAS DE 
APLICA~AO, dando um certo "con
forto" ao usuario ... Entretanto, o mais 
"confort:avel" mesmo e ter uma win
chester contendo o SISTEMA OPE
RACIONAL e, pelo menos, wn drive 
de disco flexfvel para leitura/grava,;ao 
de dados, inser9ao de PROGRAMAS, 
etc. 

••••• 
- f<lG. 9 - COMO COL.OCAR, "FISI

CAMENTE". UM PROGRAMA NO 
PC_ - A figura rnostra uma aparencia 
gen6rica de PC atual... Os PR 0-
GRAMA S, originalrnente, vem em 
disquetes (discos flexfveis de 5 1/4" 
ou 3 l /2", confonne j:1 explicado ... ) e 
a.'>Sim os ditos cujos devem ser inseri
dos no respectivo drive (I ou 2, na fi-
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DISQUETE 

~ 

gura. .. ) para que seus oonte6dos pos
sam ser "lidos" e transferidos para a 
nmn6ria (e tamMm para que even
tuais dados resultantes dos trabalhos 
realizados possam - se assim desejado 
- ser "escritos", gravados para guar
dar nos mencionados disquetes...). n 
as o~ com o disco rfgido (3) 
nao ~itam da interveni&lcia ffsica 
do operador, uma vez que se dao de 
fomia totahnente interna (algumas ve
zes, 6 clam, sob o oomando do opera
dor, via instru¢es digitadas no tecla
do, e outras sob inst:n.w;oes internas, 
semi-autonmticas-). Em qualquer ca
so, 6 bom nao esquerer que toda a tro
ca de info~oes e dados, Olllll PC, 
suas grav~ e .. leituras" em mfdia 
magn6tica (seja removfvel, nos disque
tes flexfveis, seja nao removfvel, na 
witdestr,r •• ) 6 feita de OU para OS dis
cos.. Dados momentaneamente conti
dos na mcm6ria RAM sao voMteis, ou 
seja: desligando-se o PC tais infor
~ se perdem, instantaneamente! 
A pern:uutencia., a .. durabilidade" e a 
neces&dade posterior de acesso a da
dos, exige que estes sejam previamente 
gravados (durante a ope~ do 
PC. .• ) numa dessas mfdias nao volateis 
(discos. •• ) .. 

~ CD-----,,,.,/' 

- PIG. 10 - OS "NOMES"' IXlS DRI
VES. DADOS PELO PR.6PRIO 
SISTEMA INTERNO DO PC... -
Tradicionalmente, por DEFAULT 
(como se diz em INFORMATICA ••• ) 
o c:trive de disco rfgido ( wim:laf,,r) 6 
denominado, pelo pr6prio SISTEMA 
OPERACIONAL, ou a~ pelo pr6prio 
PROORAMA DE SET UP (BIOS), 
de onidade C. 0 primeiro c:trive de dis
quete (na ordem autamtica de "Jeitu
ra", durante a ~--) 6, 
tamb6m por defaJl.t, chamado de lllli-

0 

® I 
~;:------

Fig.9 

dadD A- 0 eventual segundo c:trive de 
disquete 6 chamado, por padrio, de 
onidade B. Notem que, em tese, 6 
poss{vel dotar-se um PC de mais de 
um disco rfgido (mais de dois driw::s de 
disco flexfvel 6 uma absoluta desne
cessidade...), caso em que e&as win
chesfa:B extras poderao receber de
nomina,;oes dentro da sequencia 6bvia 
de letras (D. 8, etc_). Na pratica, 
contudo, a grande maioria dos Pea 
"contenta-se" (mesmo porque isso 6 
mais do que suficiente-) oom um dis
co rfgido, sempre "chamado" de uni
dadD C. •• 

••••• 
INICIAUZANDO_. 

Agora que vooes jf tern wna (acre
ditamos. .. ) razoovel lime sobre tudo o 
que reahnente interessa. em termos da 
boa u~io de um PC, vamos aos "fi-

NOMES "DADOS" AOS DRIVES, PELO MSISTEMA""' 

Fig.18' 

ORDEM "DEFAULT" 
DELEITURA 
DOS DISCOS 
NO"BOOT"_ 

~ 

UNIDADEA 

UNIDAOEB l0

EE I 

UNIDADE c ---

[ [[[([[[f[([l 

nalmentes" (que no caso dos micros, en
contra-se nas ~ de INICIALI
ZA<;AO ... ). 

- 1 - Liga-se o interruptor geral do 
computador. Se o monitor tern um 
intem.tptor pr6prio, s6 dele, este 
deve ser ligado antes-. 

- 2 - A maioria dos Pea, logo "de cara", 
realiza uma teste/ contagem na sua 
mem6ria RAM, quase sempre 
mostrando na tela os nruneros des
sa contagem ( em kilobytes) a~ 
atingir o total da verific~iio. Em 
seguida - na maioria dos modelos -
soa um hip, indicando que tudo 
esM perfeito para o funcionamento 
inicia.l do computador. 

- 3 - Em seguida, o PC faz uma c6pia 
do PROGRAMA DE SISTEMA 
OPERACIONAL (DOS), do disco 
(rfgido ou flemvel, confonne ex
plicamos ... ) para a mem6ria RAM 
e apresenta, na sua tela, um sinal 

DRIVE OE DISQUETE ---
DRIVE DE OISQUETE (OPC,) ----
DISCO R!GIDO (WHINCHESTER) ----
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de PROMPT ("estou pronto"), ge
ralmente formado pela "letra" da 
unidade que con~m o PROGRA
:\1A DE SISTEMA ..• Alguma coi-
sa como A:. ou C: , ou ainda 
A: ou C: surge no canto su
perior esquerdo (ou, pelo menos, 
na ultirna linha visfvel de infor
ma<;6es da tela. .. ), que e justamente 
o sinal de "podemos com~ 
quando Voce quiser'' .•. Uma pe
g uena barra tambem surgira, pis
cando, logo ap6s tais indica96es .•• 
Esse fcone "piscante" e chamado 
de CURSOR, e serve unicamente 
para mostrar ao operador, oode 
surgira, sempre, o caracter, letra 
ou sfmbolo que for digitado em se
guida, no teclado ... 

- 4 - Oaf pra frente, e ••. operar o com
putador! !\'as pr6ximas S~oes do 
ABC DO PC (INRlRMA TICA 
PRA TICA), daremos os detalhes 
praticos da opera9ao do DOS, bem 
como conselhos genericos sobre a 
utiliza9ao dos PROGRA!\1AS DE 
APLICA(AO ... Aguardem1 

••••• 
0 TECLAD0 DO PC ... 

A prindpio, para quern nunca mane
jou um PC, o teclado do "bicho" pode 
parecer um pouco "assustador", entre
tanto, em brevl'ssimo tempc, gualguer 
pessoa "decora" as fun96es especfficas 
das teclas, sem grandes problemas ... Os 
mais "esquecidinhos" podem ate, por 
seguran9a, elaborar uma especie de "ta
belinha", mantendo-a junto da mesa de 
trabalho, para consulta sempre que al
guma fungao nao puder ser momenta
rieamente lembrada... L'ma "coisa", 
contudo, vem ajudar muito aos operado
res: a rnaioria dos programas mais mo
dernos instrui o pr6prio usuario sobre 
qual tecla apertar(e quais as consequen
cias disso ... ), durante a opera9ao ou tra
balho... Isso sem falar nas modernas 
fNTERFACES GRAFJCAS (tipo o ja 
famoso WINDOWS e que tais, sobre o 
que falaremos no devido tempo ... ), que 
permitem substituir um "monte" de di
gita96es de letras, palavras, "sintaxes" 
complexas de comando, pela simples 
aposi9ao do CURSOR sobre fcones (pe
quenos desenhos representativos, de 
facflima "interpreta9iio" ... ) seguida de 
um comando de executar (e isso, tanto 
via teclado, com auxflio das teclas de 
movimenta<;iio do cursor, ou via mou
se. .. ). 

Na verdade, um teclado padrao de 
PC e muito parecido com o de uma ma
quina de escrever comum, contendo ba
si<.:amente os mesmo caracteres alfa-0 I numericos netras e algarismos) e mais 

~ 
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Ctrl ! Alt 
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algumas teclas especiais, com rnarcac;oes 
especf ficas (algumas ate com "forma
tos" um pouco diferentes das teclas 
convencionais ... ). Alguns dos modelos 
de teclado contem, ainda, a sua direita, 
um conjunto de teclas apenas numericas, 
cercadas por outras com rnarcai;oes re
lativas as operac;oes aritmeticas elemen
tares, como uma calculadora portatil ou 
de mesa, comuns ... 

!\:as figuras a seguir, daremos alguns 
detalhes sobre as teclas especiais, para 
desde ja tirar o "susto" que elas pcssam 
dar ao usuario iniciante ... 

••••• 
- FIG. 11 - A TECLA .. ENTER" -

Sempre em un1 dos formatos ou mar
cac;6e:; mostrados na figura, essa e a 
teda mais frequentemente usada (en
tre as especiais ... ). Funciona tambem 
como um "retorno de carro" em ma
q uina de escrever, mas tern, num PC, a 
fun9ao de "mandar fazer'', ou seja: 
avisar o computador para executar o 
comando eventualmente ja digitado (e 
mostrado na forma de uma linha, na 
tela do monitor ... ). 

FIG. 12 - TECLAS ESPECIAIS - As 
teclas mostradas podem surgir, nos te
clados, em mais de uma posi9ao, e as 
vezes ate duplicadas... As marcadas 
com Ctrl (controle) e Alt (altemativa) 
pemtitem, quando pressionadas junta
mente com outras teclas, mudar a pr6-

••• ATE ••• 

F'ig.13 

I'll 

! 

Fig.JI 
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ESCAPt 

Fig.12 

pria fun9iio destas, com o que o nume
ro real de func;oes executaveis pelas 
teclas de um PC torna-se maior do que 
sua pr6pria quantidade ffsica no tecla
do ... ! A tecla Esc (escape) permite 
"sair'' daquilo que se estava fazendo, 
ou, em alguns ca.sos, retornar a con
di9iio ou estagio anterior do PR 0-
G RAM A ... 

- FIG. 13 - TECLAS DE FUN<;AO -
Sao 10 ou 12 teclas (marcadas, entiio, 
com Fl ate FlO, ou Fl ate Fl2 .. ) e 
colocadas, ou num grupo vertical a es
q uerda do teclado, ou numa barra ho
rizontal no topo deste... Sao as TE
CLAS DE FUN<:;AO, "flexfveis", ti
po "curinga", ja que suas reais utili
za96es e fun96es sao determinadas, 
geralmente, pelo pr6prio PROGRA
MA que esta sendo executado (muito 
frequentemente, surgem na tela avisos 
claros sobre "o que acontece" se pre
mida cada uma dessas teclas, nao se 
preocupem •.. ). 

- FIG. 14 - MAIS TECLAS ESPE
CIAIS._ - Como seus nomes em in
gles claramente simbolizam, sao teclas 
cuja pressao detenninam a<;6es especl
ficas. Print Screen serve para mandar 
a eventual impressora ( obviamente ... ) 
imprimir o conteudo momentfuleo da 
tela. ScroU Lock faz com que pare a 
"rolagem" vertical das linhas de texto 
na tela, em ocasioes nas quais foi pre
viamente solicitado (por um outro co-

Fig.14 
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mando ••. ) que o PC mostrasse algum 
arquivo ou conjunto de dados ou in
forma<;oes muito extenso ... ). Pau
se,premida, faz com que pare, momen
taneamente, a execugao de uma ins
trugao, PROGRAMA ou sequencia 
auto~tica de eventos ••• Tais teclas 
sao do tipo on-o~ ou seja: com um 
toque, ela faz, com outro toque, ela 
desfaz (a sua fungao b.isica. .. ). 

- FIG. 15 -TECLAS ESPECIAIS DE 
CONTROLE DE TEXTO_ - Quan
do digitados exclusivamente textos, a 
tecla Insert pennite inserir um carac
ter na posigao do cursor. A tecla Delet 
apaga (elimina) o caracter na posic;ao 
do cursor.Home e End levam instanta
neamente o pr6prio cu.nor para o inf
cio ou para o fim. respectivamente, do 
texto ou bloco digitado. Em grandes 
blocos de texto, as teclas Page Up e 
Page Down levam o cursor (ea pr6-
pria tela. como um todo ... ) a um bloco 
anterior ("pagina acima") ou posterior 
("pagina abaixo"), respectivamente, 
facilitando o acesso rapido a pontos 
especfficos do dito texto. Notem, 
porem, que tais teclas (assim como 
quase todas as outras, num PC. .. ) po
dem. dependendo do PROGRAMA 
que est:a'. sendo executado, ter aindo. 
outras fung6es, que nao as agora men
cionadas ... Nao e motivo para preocu
pagoes, ja que os pr6prios Manuais 
que acompanham os disquetes de 
PROGRAMA, ou me&mo as ins
truc;oes em tela, "dirao" as func;oes al
ternativas de tais teclas ... 
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UA!S rECLAS 
AVXIUARES 

Fig.16 

essa tecla pode ter outras fungoes, 
como a de mudar o "campo" de 
atuac;ao do cursor, destacando ou sele
cionando diferentes m-eas de trabalho 
momentaneo na tela. •• Caps Lock tern 
a mesma func;ao do "travador de 
maiiisculas" numa maquina de escre
ver convencionaL •• Com um toque es
tabelecem-se digitagoes em maiiiscu
Ias; com outro toque, retorna o teclado 
a fungao de marcar mint1sculas ... A te
cla Shift. enquanto pressionada, faz 
com que os caracteres, se estavam em 
mint1scula. aparegam em maiusculas, e 
vice-versa. •. Tambem pennite que os 
sunbolos marcados ao alto das tedas 
que contenham mais de um fcone, se
jam ativados. 

- FIG. 17 - TECLAS DE DF--SLOCA
MENTO DO CURSOR - ~. o sempre 
4 teclas, contendo setinhas apontadas 
para "Norte-Sul-Leste-Oeste", e, 
quando pressionadas, deslocam o cur
sor, obviamente, para cima. para bai
xo, para a direita e para a esquerda, na 
tela. Utilizadas em conjunto com a te
cla Enter, podem substituir o mouse 
em alguns PROGRAMAS totalmente 
gnificos ... 

Existem ainda, nos tedados padroni
zados, teclas de Baclcspooe (retrocesso) 
e outras, corn furn;;ao dupla ou com mais 
de um sin1bolo ou fcone. Na maioria dos 
casos, os pr6prios Manuais dos PRO
GRAMAS, ou as instruc;oes em tela, 
darao todas as "dicas" do significado ou 
furn;:ao momentanea de teclas importan-
tes (na ocasiao ... ). 0 fundamental e ... 

- FIG. 16 - MAIS TECLAS AUXI- niio tcr IIllfilo do teclado ... ! Apenas um 
LIARES - A tecla Tab (geralmente certo cuidado de nao apertar a tecla En-
contendo duas setinhas apontando em ter anter de ter certeza dos dados, co-
direg6es opostas .•. ) tern a fungab, em mandos ou para.metros di1:,,itados (ja que 
digitac;6es de textos, dentro de PRO- a func;ao executar atribufda a ta! teda, 
GR AMAS de processarnento de tex- nem sempre pod.: ser revertida, em cru,o 
tos, ou de editora:;ao, de ... tabolador de errc ou iapso ... ). 
(parecido com o semelhante controle Cm detalhe final: a maioria dos te-
numa maquina de escrever comum ... ). dados, mesmo por aqui. ainda ~ regido 
Oependendo do PROGRAMA, con- pelo padrao americano ou intemacional 
tudo (principalmente naqueles que e assim nao seni, neles, encontrado o 
contem ou mostram telas gnfficas. .. ) "ce cedilhado" (<;) e, embora estejarn -
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Fig.17 

presentes os demais sinais graficos cor
respondentes aos acenlo8 (agudo, grave, 
cicunflexo, til. etc.) a correta acentuagao 
de textos, conforme usamos em Portu
gues, nio 6 p<JflfilVCl de forma direta 
( como fazemos costumeiramente numa 
maquina de escrever convencional, com 
teclado "em Portugues" ... ). Existem, 
contudo, pequenos programas utilit:a'.rios 
especfficos, que quando carregados pre
viamente (e deixados "residentes" na 
mem6ria do PC. .. ) pennitem a substi
tuic;ao de func;6es de teclas, e alt a "lo
cac;ao" dos acentos, como estamos acos
tumados, e como o nosso idioma "pe• 
de" ... 

Um aviso, porem: toda a sintaxe do 
DOS, em suas estruturas de comandos e 
digitac;6es basicas, foi elaborada origi
nalmente em Ingles, e oiio suporta acen
tos. Assim, operando sob DOS (SIS
TEMA OPERACIONAL DE DISCO) 
oiio se usam acenlos, nem nas "pala
vras" de comandos, nem nos nomes de 
arquivos, programas, etc. 

Mais detalhes a respeito, veremos em 
futuros ABC DO PC... A prop6sito, 
nao percam, sob hip6tese alguma, as 
pr6xin1as A.P.E..s, pois nelas a segao de 
INFORMATICA PRA TICA avanc;ara 
mais e mais nos aspectos pdticos e fun
cionais de utilizagao dos PCs sempre 
mantendo o estilo claro e direto com o 
qua! Voces ja estao acostumados! Prin
cipalmente para os iniciantes no assunto, 
trata-se de uma serie absolutamente 
"imperdfvel" ... 

••••• 
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OS "PEOAIS., E "MOOIFICADORES" 
ELETR0NICOS ESPECfFICOS 

PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS ... 

Desde os prim6rdios do rock que o · 
"casamento" da Musica com a Eletr3ni
ca deu cert<ssimo (tanto que at!\ hoje - e 
atualmente mais do que nunca. •• - se dao 
muito bem, e "transam, nurna boa", ca
da vez com maior finne7.a e intensida
de.~). EsP"..cificarnente para uso com os 
instrwnentos eletro-eletri)nico das ban
das de mdsica moderna (qualquer esti-

lo ... ), foram entao desenvolvidos diver
sos "modificadores" ou "pedais de efei
tos", cada um deles capaz de acrescentar 
caracterlsticas interessantes, "diferen
tes", at!\ meio "malucas" e inesperadas, 
as naturai.s sonoridades dos ditos ins
trumentos (que, a princfpio, cmbora fos
sem el6trioos ou eletrt\oioos, nao faziam 
mais do que reproduzir - apenas de 
fom1a "amplificada", o timbre dos cor
respondentes instnunentos "normai.,", 
puramente acru.ticos ... ). 

Surgiram, assim, DISTORCEDO-
RES, VIBRATOS, DELAYS, 
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OVER-DRIVES, SUSTENTADORES 
e o diabo ... Um dos mais populares efei
tos, contudo, "adorado" por quase todos 
os m11sicos, sempre foi o chamado 
PHASER, justamente pelo "inusitado" 
das modifica~oes que acrescenta ao tim
bre natural dos instrumentos, atraves de 
deslocamentos na faae do sinal, sobreM 
pondo formas de onda "atrasadas" ou 
"adiantadas" ao sinal em .. tempo real". 
com o que modula,;:oes "espaciais" sao 
obtidas, num resultado ac11stico oomple
tamente diferente de todos os outros 
"modificadores". 

Circuitos praticos de muitos <lesses 
efeitos ja foram mostrados aqui mesmo 
em A.P.E., justamente porque sabemos 
que dentro do "universo-Leitor" da 
nossa Revisla, existem muitos musicos, 
amadores e profissionais ... Uma rapida 
consult.a a Lista de KITs disponfveis, 
oferecidos pela Concessionaria Autori
zada (EMARK ELETRONICA), mos
trara que ~ verdade o que agora afir
mamos .•. Entretanto, at!\ o momento, 
nao havia na dita Lista, um legftimo re
presentante justamente dos PHASER&, 
por uma serie de razoes: primeiro (X)r
quc tais circuitos, pelo "exotismo" do 
efeito, geralmente siio muito complexos, 
utilizando quase sempre com(X)nentes 
especiais (ou muito diffceis de encontrar 
no mercado nacional ... ). caros. em ar
ranjos crlticos, etc. Segundo porque cir
cuitos efetivos de pba8ers, muito fre
quentemente, exigem ajustes muito 
"sutis" e rigorosos, inviabilizando os as
pectos pnHkos e funcionais dos disposi
tivos assim criados... finalmente, ter
ceiro porque a maioria dos circuitos aos 
quais ja havfamos chegado, em Labo
rat6rio, usando apenas componentes 
"comuns", era de tamanho e complexi
dade tal que anulava o import.ante fator 
da port:abilidade, sempre exigida pelos 
m11sicos (que detestam ter que acionar -
ao rnesmo tempo em que executam seus 
instrumentos • um "monte" de contro
les, em caiiras enonnes, pesadas, diflceis 



60 MONTAGEM 292 - PHASER SIMPLIFICADO 
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de posicionar nwn palco ou num esui
dio ... ). 

Demorou, mas... cooseguimos! 
Atrav6s da adap~ao de estruturas dr
cuitais que originalmente serviam para 
outras funct>es, e a partir da consulta 
exaustiva de livros e publicac;oes espe
cializadas no assunto, nossos Tecnicos 
chegaram ao PHASER SIMPLIFICA
lXJ (PHASIM. para os "fntimos" ••• ), 
num arranjo inacreditavelmente singelo, 
baseado em reduzido nwnero de com
ponentes, todos super-comuns, nenhum 
Integrado especial ou "diffcil", por6m 
com desempenho praticamente identico 
ao dos melhores pbasencomerciais (ob
viamente, correspondendo aos modelos 
mais simples, sem "exageros" de 
fum;:oes e controles ... )! Com tres con
troles (potenciometros), o PHASIM in
terfere com o sinal original da guitarra 
(pode ser usado tamMm com contra
bai:xos eletro-eletronicos, microfones, 
baterias (percussao) digitais, teclados 
eletr6nicos, etc.), permitindo os seguin
tes ajustes: NivEL, atrav6s do qual a 
intensidade original do sinal a ser mani
pulado (vindo, por exemplo, da guitarra 
el6trica. .. ) pode ser facilmente condicio
nada as necessidades do PHASIM, pro
porcionando adequa.;ao a praticamente 
qualquer instrumento eletro-eletrOnico 
(incluindo microfones, dos mais di versos 
tipos...) e permitindo at.6 (quando ajus
tado perto do rrraximo, estando tamb6m 
os eventuais potenciOmetros do pr6prio 
instrumento fornecedor do sinal, 
ta.mb&n em posi¢es "altas" ... ) uma cer
ta dose de qw:.r-drive OU de "satu
~ao", o que ·ainda mais contribui para 
o "colorido" da sonoridade ... ; FASE, 
que "rotaciona" a fase (tempo relalivo 
ao formato de onda manifestado ... ) em 
qualquer grau desejado, desde pratica-

68K 15n 

I FASE 
L------------

39K 4K7 

Fig.1 

mente nenhwna modif'ic31yoo com re
~ao ao sinal original, at6 um desloca
mento de 360 graus (lembrando que -
por exemplo - com 180 graus de "des
vio", o sina1 "faseado" e o sinal original, 
simplesmente se cancelam, mutuamen
te ... ), com o que inte~tes e "esqui
sitas" modu}act>es podem ser obtidas; e 
- finalroente - BALAN<;;O, atrav6s do 
qual 6 possfvel determinar o grau de 
"mistura" entre o sinal original (sem 
"faseamento" ••• ) e o sinal "faseado", 
permitindo di versas intensidades dos 
efeitos ajustados nos outros dois poten
ciOmetros ••• 

E, portanto, muito ampla a garna de 
possibilidades e comb~oes de ajustes, 
com o que apenas o gosto pessoal do 
m6sico, sua sensibilidade ou vontade, 
seriio os limites para "o que se pode ob
ter" do PHASIM! 

Todo o conjunto de controles (3 po
tenciOmetros ... ) pode ficar numa dispo
si9ao de acionamento manual, ou, ~ es
colha do montador, o controle de PASE 
pode incorporar-se mecanicamente a um 
pedal, para acionamento ( obviamente ... ) 
com o p6, liberando "todas as maos" do 
mtisico para o devido acariciamento do 
instrumento (epa!). 

Em qualquer das condi¢es e possibi
lidades, o PHASIM mostrara do que ~ 
capaz, dependendo unicamente de um 
mfnimo de "treinamento", de "acostu
mamento" por parte do mtisico (pr.ttica 
que em duas ou tr& pcrfonnances serli 
obtida, com certeza. •• ). 

••••• 
- FIG. I - DIAGRAMA F.SQUEMA-

110> 00 CJRCUITO - Para os Lei
tores/Hobbystas, ~ acostwnados a 
"resolver"' bem os circuital transi.sto-

0 ]t --10K 9V_!!_ 
• -

6 

s 

____J 

100K 

rizados, nao M nenhuma estrutura 
desconhecida no "esqueroa" do PHA
SIM... 0 priroeiro transfstor, de alto 
ganho e bai:xo rufdo (BC549C) pr6-
amplifica bastante os sinais inicialmen
te recebidos pela Entrada (E) e dimen
sionados pelo potenci6metro de Nf
VEL ( 1 OK). 0 sistema de po~ 
adotados para esse primeiro transfstor 
garante, al6m de born ganho, um ade
quado "casamento" de irnpedfulcias, 
para o sinaJ recebido, com os demais 
m6dulos do arranjo ••• Observem que, 
do coletor do dito BC54<x:: ("carrega
do" por resistor de lOK ••• ), dois capa
citores eletroHticos de icIBntico valor 
(lOu) recolhem simultaneamente o si
nal amplificado, sendo que mn deles o 
envia diretamente para o esuigio "fi
nal" do circuito, depositando-o sobre 
um dos extremos do potenciOmetro de 
BALAN<;O (lOK). J.t o outrocapaci
tor de acoplamento, destina o sinal a 
um duplo inversor de fase, estruturado 
em torno de dois BC548 em "sequen
cia", arribos trabalhando como "divi
sores" mais ou menos exatos das fases 
do sinal, j.t que usam cargas de coletor 
e emisaor de identico valor 6hmico 
(4K7) ... Em ambos os esuigios, os si
nais de fases opostas, recolhidos si
multaneamente nos oolclon:a e emis
sores, sao "somados" controladamente 
via percursos capacitivo/resistivos, 
sendo que nos "caminhos" resistivos 
de sinal, conjuntos fonnados por resis
tores ftxos de 47R e potenci6metros 
de 47K permitem o controle ou ajuste 
(atrav6s dos ditos potenciOmetros ... ) 
dos "desvios" da fase (at.6 180 graus 
em cada esuigio, totalizando um "gi
ro" de at.6 360 graus, nos dois blo
cos...). Observem, porem, que para fa
cilitar, para "centralizar" o ajuste, no 
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lugar de doh; potenciometros indivi
duais de 47K, optou-se jX)r apenas um 
comjX)nente, do tipo duplo, com o que, 
atraves do giro de apenas um eixo, 
torna-se possfvel o "desvio" controla
do da fase, desde praticamente "zero" 
(com o que nenhum efeito pratico sed 
notado_.) ate "tudo" (360 graus), que 
ocasiona consideravel "refon,o" no si
nal, passando - por exemplo - pelos 
citados 180 _graus, onde ocorre um 
"auto-cancelrunento" do sinal (consi
derern toda a gama de condk;oes in -
termediarias, derivadas das diversas 
"posi,:;oes assumfveis" pelo potencio
metro duplo ... ). 0 dltirno transistor 
(um PNP, BC'i58 ... ) trabalha mmo 
simples buffer, separando quanto as 
impedancias a Safda final do circuito 
dos blocos "desviadores" de fase, quc 
sao um tanto sensfveis a interferencias 
"resistivas" externamenle acopladas ... 
No coietor desse BC558 (carregado 
tam~rn por resistor de lOK •.• ), um 
capacitor de 1 Ou recolhe o sinal ja de
vidamente "faseado" pelos explicados 
blocos intem1ediarios e aplica-o ao 
"outro !ado" do potencibmetro de 
BALAN<;O ... Dessa fonna, atraves 
do ajuste desse potenciometro, t 
possfvel dosar a vontade o qu.anf.o de 
sinaJ "normaJ" e de sinal "faseado" 
sera devidamente "somado" sobre o 
resistor de carga final de lOOK, para 
interior apresen~ao ao jaque de SaI
da (S)' Na alimentagao geral, um.a ba
teriazinha de 9V "da e sobra", uma 

vez que o consumo m&:lio do circuito e 
mu:ito bairn (na casa dos poucos mi
liamperes •.• ). Um capacitor de desaco
plamento das linhas de alim.entm;ao (no 
valor de lOOu) evita que as altera¢es 
inevitaveis da imped!ncia interna da 
bateria, com o tempo e com o uso, 
possam interferir no funcionamento de 
setores mais "delicados ... do circuito ... 
Enfim: quatro blocos transistorizados, 
muito simples em suas coufigur~oes e 
func,oes, arranjados inteligentemente 
para obter um comportamento final 
complexo ••. ! 

••••• 
- FIG. 2 - LAY our 00 CIRCUITO 

IMPRESSO f'..SPE.CfFico - 0 cir
cuito, em sf, e simples, oom qL1antidade 
nao muito elevada de componentes, e 
assim o arranjo de ilhas e pistas co
breadas (visto em tamanho natural, na 
figura. •• ) nao 6 complicado, nem muito 
"congestiona<lo". Na escala l: l em 
que esta, o padrau pode ser ate dire
tamente .. carbonado" sobre a face co
breada de uma placa de fenolite vir
gem. nas convenientes din1ensoes, fa
cilitando o gabarito de trac;:agem, para 
posterior preeenchimentos das areas 
com tinta ou decalques acido-resisten
tes, corrosao, limpesa e furagao, con
forme e costume ••• Observem que a 
necessidade de varios controles, na 
forma de potenci6metros (inclusive 
urn duplo ... ), alem de ( detalhes nas 
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LISTA OE PECAS 

• 1 - Transfstor BC549C 
• 2 - Transfstores BC548 
• 1 - Transfstor BC558 
• 2 - Resistores 47R x l/4W 
• 1 - Resistor JOOR x l/4W 
• 5 - Resistores 4K7 x l/4W 
• 2 - Resistores lOK x l/4W 
• 2 - Resistores 39K x l/4W 
• l - Resistor 68K x l/4W 
• I - Resistor lOOK x l/4W 
• 1 - Resistor 120K x l/4W 
• 2 - Potenciornetros lOK (sendo um 

log, para o Nf VEL, e um li
near, para o BALAN<;O ... ). 

• l - Potenci6metro duplo 47K/47K 
• 2 - Capacitores (jX>li6ster) 15n 
• 1 - Capacitor (poliester) 100n 
• 5 - Capacitores (eletrolfticos) lOu 

x 16V 
• 1 - Capacitor (eletroU'tico) lOOu x 

16V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso com 

Jay out especffico para a mon
tagem (9,1 x 4,~ cm.)• 

• I - Interruptor sun pies ( chave 
H-H, alavanca, "gangorra" ou 
bolota, mini •. ) 

• 1 - "Clip" para bateria de 9 volts 
• 2 - Jaques grandes ( tamanho "gui

tarra") para a Entrada/Safda do 
PHASIM 

• - 50 cm. de cabo blindado mono 
• - 75 cm. de cabo blindado este

reo 
• - Fio e solda para as liga¢es 

OPCIONAIS/OIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a rnonta
gem. Verificar antes as jX)Ssibi
lidades, de m6dulo "aut6no
mo", exclusivamente manual, 
OU de disposi~ao "com pedal", 
visualmente descritos em figu
ras mais A frente. 

• - Knobs para os polenci6metros 
(2 ou 3, dependendo do tipo de 
arranjo final escolhido ... ) 

• - Materiais diversos para a estru
tura do pedal e para o seu "ca
samento" mecfulico com o po
tenciometro duplo (de FA

S E ... ), confonne detalhado e 
sugerido em pr6ximas figuras e 
textos ... 

• - Caracteres adesivos, decalra
veis ou transferfveis (tipo "Le
traset'') para marcac;ao extema 
dos controles e acessos ... 

• 4 - P6s de borracha para a base do 
c:ootainer escolhido (principal
mente se a opc;ao for pela mon
tagem em "pedal" ... ). 

• 1 - Bateria ("tijolinho") para a ali
mentai;ao do circuito ... · 

61 
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n \; o preto o ocganvo. .. Observar a cor
respon~ncia aos pontos " + " e " -" da 
placa. •• Jii quanto aosjllqueade Entra
da e Safda, e aos tres potenci8metros 
(incluindo um duplo. .. ), o "galho" todo 
est1 na correta identific~ao dos cabos 
"vivos" e das "malhas" ("terras") dos 
blinds.dos mono e estereo utilizados ... 
Observar que os cabos mono estao 
identificados com "BM" e os estereo 
com "BS" ... Notem, ainda, que o fato 
de alguns dos cabos serem estereo 
(com dois "vivos", portanto ... ) oioin
dica nenhuma cono~ao de "duplo 
canal" no circuito •• .! Tal utiliza¢o 6 
feita apenas para "agilizar" a caba
gem, reduzindo o numero total de fios 
( que virariam um verdadeiro labirlnto, 
se todos fossem do tipo mono ... ) em 
furn;ao das diversas liga<;6es de "ter
ra" necessiirias. Detalhes de identifi
c~ao da cabagem blindada, sao fome
cidos na pr6xima figura. .. Outra coisa: 
observar que todos os potencie'lmetros 
sao vistos, na figura, pela freote ( olha
dos "pelo eixo" ... ). Quanto ao poten
cie'lmetro duplo, seus dois elementos 
foram "separados" visua!mente, ape
nas para facilltar o entendlmento. Fi
nalizando, notar que em algumas co
nexoes, "malhas de terra" de dois ca
bos blindados sao, simplesmente "jun
tadas" (e soldadas) entre sf, nao sendo 
ligadas a qualquer outro terminal ou 
contato •.• Manter toda a cabagem tao 
curta quanto for possfvel para a devida 
ins~iio do conjunto na caixa esco
lhida... 0 circuito, de alto ganho, e 
bastante sensfvel, Iida com sinais de 
nfvel baixo, extremamente suscetfveis 
de serem "interferidos" ou "sobrepos
tos" por campos eletro-ma~ticos 
externamente gerados... Assim, todo 
cuidado ~ pouco no sentido de preve
nir e evitar a presem;a dessas indeseja
das "capta<;6es" ... 

lCK 
! N(vn) 

!BALAN<;Ol 
47K-DUPLO 

! FASE l 

pr6ximas figuras ... ) viirios wntatos de 
"terra" para as "malhas" de cabagem 
blindada extema, exigiu a presem;a de 
um numero considen1vel de ilhas/furos 
perifericos, junto as bordas da placa 
(notadamente junto a borda inferior, 
na posi<;:ao em que a placa ~ vista na 
figura. •• ). Nada complicado, conforme 
ji foi dito, de modo que e s6 usar de 
bastante aten<;:ao e "capricho", nao s6 
na confec.;iio da placa, mas tamMm na 
sua confer&icia final, importantfssima 
para prevenir erros, lapsos ou falhas 
no padrao cobreado ... Quern ainda for 
muito "cru" em montagens sobre Im
pressosz. deve recorrer as INS
TRU(X)ES GERAJS PARA AS 
MONT A GENS (]ogo nas primeiras 
¢ginas de toda A.P .E.), pois o que 
"est1 la'' e de suma in1port§.ncia para o 
exito de qualquer projeto ... 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA MON
TAGEM - Virando o Impresso pelo 
"outro" lado, temos agora a sua face 
niio cobreada, com praticamente todas 
as pec;as posicionadas (menos os po
tenciometros e alguns outros poucos 
componentes externos ... ), estilizadas, 
codificadas, marcadas com seus valo
res e polaridades .... Basta usar de boa 
aten<;:ao, e dedicar especial cuidado a 
inser<;:ao dos componentes polariz.ados 
(transfstores e capacitores eletrolfti
cos ... ), bem como aos valon:ti exatos 
dos demais componentes, em fun<;:ao 
das posi¢es que ocupam na placa. .. 
Lembrar sempre que os tramnstores 

tern sua coloc~ao referenciada pelos 
lados "chatos", enquanto que os capa
citores eletrolfticos tern a polaridade 
de seus terminais claramente anotada 
pelos fabricantes sobre os pr6prios 
"corpos" das pe<;:as. .. Esses importan
tes dados "visuais" e a correta "leitu
ra" dos c6digos de valores das pe~as, 
podem ser mais facilmente assimilados 
pelo iniciante, a partir de consultas 
atentas ao TABELAO A.P.E. 
(tamb6m encartado, pennanentemente, 
nas primeiras piiginas da R evista, para 
atendimento aos "calouros" e aos 
"amn~sicos" ... ). No mais, depois de 
todas as inser<;:6es e soldagens, tudo 
deve ser "conferidfssimo", valores, 
c6digos, posi<;:oes, polaridades, etc., e 
tamb6n a qualidade ou "estado" dos 
pontos de solda (pelo lado cobreado da 
placa. •• ), corrigindo-se eventuais "ca
gadinbas" encontradas, para s6 entao 
promover a "poda" das sobras de 
"pernas" e terminais ••• A fase seguinte 
refere-se as conexoes extemas a placa, 
tamMm irnportantes ... 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Com o Impresso ainda 
mostrado pela sua face nao cobreada, 
vemos agora todos os detalhes (impor
tantes ... ) das conexoes exteinas (A ali
menta<;:ao, aos acessos de Entrada/Saf
da e aos Controles ... ). Quanto a ali
mentac;ao, cuidado com a polaridade 
dos cabos provenientes do "clip" de 
conexao a bateria de 9V, lembrando 
sempre que O wrmeJbo e O posmvo. e 

- FIG. 5 ·· DET ALHAMENTO DA 
CABAGEM BLINDADA. .. - Os ca
bos blindados, mono e es~reo, nos 
diagramas (principalmente na figura. 
4 ... ) sao todos estilizados confonne 
mostra o diagrama, onde clararnente se 
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identificam os condutores internos, 
"vivos", isolaclos (um apenas, no cabo 
mono, e dois - em cores diferentes, 
para que nao haja duvidas - no cabo 
est6reo ... ). Na hora das conex5es sol
dadas reais (rever FIG 4 •.• ) observar 
muito bem a dfaposii;ao de cada con
dutor, o ponto onde ele 6 ligado e (no 
caso dos est6reo ... ) "onde vai" o fio 
"vivo" de cada cor, para que nao 
ocorram trocas ou confusoes extre
mamente danosas ao born funciona
mento do PHASIM. .. 

- FIG. 6 - OMA SUGESTAO SIM
~ PARA A CAIXA DO PHA
SIM. .. - Se a idlia for montar o cir
cuito para funcionamento "aut6no
mo", u~ao mais "universal", to
dos os controles mannais, a sua im
plementac;ao de lay out externo podera 
ficar confonne sugere o diagrama, 
com uma caixa pMstica nao muito 
grande (cerca de 10,0 x 7,0 x 4,0 cm.) 
contendo, no seu painel principal os 
trSs potenci6metros de controle e o in
terruptor geraJ. e em laterais opostas, 
os jaques de Entrada e Safda. •• Com 
alguma habilidade extra, o Lei
tor/Hobbysta tamMm nlio encontrar.t 
grandes dificuldades em "embutir" a 
placa do circuito em instrumentos tipo 
guitarra oca (semi-acustica. .. ) OU OU

tros ... Obviamente que os controles e 
chave deveriio ficar, no dito instru
mento, externamente acessfveis (e po
sicionados de modo que, ao mesmo 
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tempo, nlio "atrapalhem" 0 musico na 
execuc;ao e facilitem o seu acessos ma
nual aos ditos cujos, mesmo durante 
uma performance. .. ). Uma possibilida
de - no caso - para simplifica;ao e 
mellior aproveitamento do espai;o, 6 
usar, no controle de NivFJ:.., um po
tencibmetro com chave, e utilizando 
esta em substituii;iio ao interruptor 
isolado original. .. 

- FIG. 7 - SOFISTICANDO MECA
NICAMENTE O ACIONAMENTO 
(SISTEMA ""DE PEDAL"-) - Um 
sistema de acionamento e utilizai;iio 
mais apreciado pelos musicos (porque 
"libera" as maos para a execw;iio do 
instrumento ••• ) 6 o de "pedal" (a gran
de maioria dos "efeitos" industrializa
dos, siio acionados por pedal. .. ). Se o 
Leitor/Hobbysta/Musico for do tipo 
que gosta de realizar trabalhos artesa
nais, e tern algumas habilidades 
"mecanicas", niio devera encontrar di
ficuldades "instransponfveis" para re
produzir as id6ias esooi;adas no dia
grama. •• A base de tudo deve ser uma 
caixa metAlica (ou de pMstico bem for
te ••• ), longa e baixa, se poss{vel com 
um formato levemente trapezoidal, em 
"rampa", para maior conforto do ope
rador e maior eleg§ncia no arranjo ... 
P6s de borracha, na base do oootaioer, 
darao estabilidade e finneza ao con
junto,. evitando que o PHASIM "es
corregue" pelo chiio, quando o pedal 
for pressionado pelo p6 do musico ••• 0 
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circuito e a bateria ficam, obvian1ente, 
dentro dessa caixa, com os acessos de 
Entrada e Safda posicionados nos 
"fundos" do container, de modo que a 
cabagem nao acabe inibindo os pr6-
prios movimentos do operador ... Nu
ma das laterais (nonnalmente na direi
ta. .. ), ficariam os dois potenci6metros, 
de NNEL e de BALAN<;O ... 1, o 
potencibmetro principal (quanto 'a sua 
"infl~ncia" no efeito fmal. .. ), o de 
FASE, devera ser fixado no interior 
da caixa, de modo que seu eixo possa 
receber uma roda dentada (engrena
gem), bem fixada e "livre" para giro 
( o "corpo" do potencibmetro pode ser 
preso, pela respectiva porca de "pes• 
coi;o", a uma lingueta verticalmente 
fixada ao fundo interno da ciaxa. •• ). 
Um simples sistema de pedal, bascu
lando sobre um eixo horizontal colo
cado na parte mais "baixa" da "ram
pa", deveriio entao ser realizado, com 
o dito acionador dotado de uma haste 
dentada (mecanicamente "caSltvel" 
com os "dent.es" de engrenagem fixa
da ao eixo do potencit'>metro ... ), bas
culando num segundo eixo horizontal 
(este fix.ado i\ pr6pria parte mais "al
ta" do pr6prio pedal. .. ). Um duplo sis
tema de molas (ver diapna. .. ) deve 
ser incorporado ao conjunto mecfurico, 
sendo urna mais forte, sob o pedal, de 
modo a efetuar o seu "retorno" i\ po
sii;ao mais elevada, sempre que a 
pressiio do p6 do mi1sico "aliviar", e 
outra mais "flexfvel", fina, "puxando" 
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a extremidade livre da haste dentada 
"contra" a engrenagem, para que o 
acoplamento mecanico permane<;a 
coeso, ao longo de todo o angulo de 
movimenta<;:.10 do pedal ... 0 conjunto 
apenas "parece" um pouco complica
do, mas a partir de uma boa obser
vru;ao e de algumas tentativas e testes, 
a "coisa" corno um todo podera ser 
produzida mesrno utilizando-se ferra
mentas simples, e improvisando fi
~6es e partes com artefatos obtidos 
em qualquer loja de ferragens ... A face 
superior do pedal deve ser revestida 
com uma carn~da de borracha para q ue 
nao "escorregue" o ~ do musico so
bre o dito cujo ••. Dois pinos de trava
rnento para "fan de curso" devem ser 
acoplados a haste dentrada, de modo 
que nao se possa exceder o angulo to
tal de giro do potenciornetro duplo a 
ela acoplado (se isso nao for providen
ciado, uma "pedalada" mais forte po
dera ate inutilizar mecanicamente o 
pr6prio potenciometro duplo •.. ). A 
principal e mais 6bvia vantagem desse 
sistema e que (alern da "liberdade" da
da as maos do musico .•. ) o operador 
podera modificar com facilidade o 
ajuste da FASE, durante a execU<;:iio, 
ate rnesmo ao longo do soar de urna 
mesma nota musical "palhetada" na 
guitarra, por exemplo ... ! Tal possibili
dade acrescentara potencialidades 
quase que "infinitas" aos efeitos, de
pendendo unicamente da sensibilidade 
e criatividade "performatica" do mu-

• I 
SICO .... 

- FIG. 8 - USANDO O PHASJM_ -
Como todo e qualquer outro "efeito" 
ou "pedal rnodificador" espec!fico pa
ra instrumentos musicais, o PHASIM 
flea, simplesmente, intercalado no per
curso de sinal, entre o dito instrumen
to e o amplificador de Potencia (ou a 
mesa de controle de som, nos arranjos 
de palco mais modernos, ou ainda em 
estudios ... ). Ajusta-se os "bot6es" de 
controk do pr6prio iru;trumento, e do 
amplilicador, primeiro ... bn seguida, 
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experimentando varias combinac;oes, 
tambem os ajustes do PHASIM podem 
ser "rnexidos" a vontade, ate obter-se 
o desejado efeito ou sonoridade espe
cial. .. Nao esquecer que (conforrne ja 
dissemos ... ), a sensibilidade de Entrada 
do circuito e suficientemente boa para 
(urna vez dimensionado o "ganho" 
atraves do potenciometro d~ Nf
VEL .. ) funcionar corretamente com 
diversas "fontes" de sinal. .. Na prati
ca, qual4uer instrurnento musical ele
tro-eletronico "se dara hem" com o 
PIIASIM. .. Tarnbem um microfone, 
de qualquer dos tipos costumciramente 
utilizados pelos musicos e cantores em 
palco OU estudio, "ca,ara" bem com a 
Entrada do eleito... A prop6sito, o 
"laseamento" na voz, desde que o po
tenciometro principal do circuito seja 
acionado dunmte OS sinais, surge corno 
interessante modificaor dos timbres e 
"formatos" de onda naturais, gerando 
sonoridades hem "modernas" para o 
canto' Todos os que aprecian1 ou mili
tan1 na rnusica pop atual, ja conhecern 
varias grava,:;oes de cantores ou han
das famosas, na<J quais a voz (ou as 
vozes ... ) sofrern tais "efeitos" altema
dores, corn excelentes resultados ... 

••••• 
Quern quiser levar realmente a "se

rio" a<J possihilidades aplicativas do cfr
cuito do PHASIM, po<le ate pensar em 
incorporar o m6dulo a pr6pria "mesa" 
de controle geral do som, na qual se 
concentram todos os ajustes relativos 
aos intrumentos e microfones utilizados 
- por exemplo - num palco, ou num 
estudio de grava,:;ao ... ! Devido ao baixo 
custo da unidade, varias poderiio ser 
construfdas e acopladas a cada um dos 
"canais" das ditas mesas, ficando seu 
controle a cargo do "sonoplasta" ou do 
"engenheiro de som" ... 

Nesse caso, a nossa recornendru;:ao e 
que sejam usados potenciometros duplos 
de 47K/47K do tipo deslizante, para 
rnaior elegancia e praticidade de ope-

ra<.;iio, nos paineis normalmente grandes, 
cheios de "bot6es" e controles existen
tcs em tai, mesas ... Chaves de by pass, 
controlando o percurso dos sinais, po
derao tambem ser incorporados a cada 
canal dotado do circuito do PHASER 
SIMPLIHCADO, de modo que o efeito 
possa, a um simples "clique", ser inseri
<lo ou nao, a criteria do operador dame-
sa. 

Os controles de NiVEL e de BA
LAN(O, por serem menos utilizados 
durante a perfonnance, podern perma
necer com potenciometros rotativos 
normais (mas nada impede que tambem 
sejam suhstitufdos por outros, deslizan
tes ... ). Como ultima sugestao (ainda no 
caso de incorporru;iio em mesas de 
som ... ), urn pequeno LED, protegido 
por resistor de I K, e controlado por 
uma eventual "segunda se,:;ao" da citada 
chave de by pass, podera ser anexado a 
cada sub-painel, de modo a "avisar" 
claramente o operador que a fun<.;ao 
PH/\ SER esta ativada para "aquele" 
canal dando mais conforto c scguran<.;a 
para os trabalhos ... 

••••• 
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