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~ Entre confetes e sepentinas, a presente Ed~do de A.P.E vem, desfilando na avenida. 
trazendo atra¢es que realmente valem para o verdadeiro Hobbysta, para o Estudante, pa• 
ra o profissional que busca novas id~ias, para o Professor, o Engenheiro, e aw para o mero 
"fm;ador", curioso das ooisas da E letrOnica. •• 

Ao longo desses quase 5 anos de vida. A.P.E. desenvolveu um verdadelro esa:, para 
as publica¢es de vulgariza9do de EletrOnica. oonseguindo a fa<;anha de manter elevado o 
grau de lnteresse nos mais variados e drspares segmentos do Universo Leitor: o Redator 
das presentes linhas tern presenciado, junto ao balcdo da Concessiondria Excluslva (E• 
MARK ELETRONICA • um dos mais importantes Anunciantes e Patrocinadores da Revis• 
ta. •• ) "cenas" aparentemente paradoxais, oomo um garoto de 9 ou 10 anos, A.P.E. na 
mdo, fazendo ing~nuas consuttas de iniciante (os olhos brilhando de curiosldade e excl• 
ta<;do ... ), ao lado de um senhor, nitidamente um Engenheiro ou T ~cnico Industrial de nrvel 
(tam~m portando a lndelectrVE:I A.P.E ... ), trocando informai;:6es complexas com os 
atndentes, visando a adapta<;do de KITs especfficos para func;:6es das quais necessite pro• 
fissionalmente ••• ! 

Outra estranha '"parceria": um Estudante de EletrOnlca, buscando dados sobre deter• 
minada montagem (inevitavelmente publicada na Revista. .. ) para um "trabalho escolar", 
ao lado de um Professor de Curso T~cnico, este procurando KITs que possa recomendar 
aos seus alunos para. •• um "trabalho escolar" ... ! 

Os citados exemplos sao apenas alguns, dos muitos que comprovam a fenomenal 
massifica91io e generaliza91io obrida por A.P.E., que conseguiu "unificar", sob o gen~rico 
r6tulo de "Leitores/Hobbystas", todo um enorme Universo, composto por pessoas envolvi• 
das com o assunto nos mais variados graus de interesse, tendo, como ll nico ponto em co• 
mum o "gosto" pela Eletr6nica PrAtica. •• ! 

Como surgimento (atendendo a intensassolicita<;Oes da pr6pria "Turma" ... ), dois anos 
atrAs, da "oompanheira", Revista ABC DA ELETRONICA, complementou-se o leque de 
atendimento, incluindo a abordagem das bases te6ricas, a partlr do que os "r~m
Hobbystas" puderam ( e ainda podern. •• ) aprofundar-se no seu "lazer eletrOnico", transfor• 
mando•se, de passivos monladores de clrouilk>s, em auMnticos manipuladores, USIWios e 
aMI projelstasde circultos e aplica9oes! 

Aqui nlio ficamos em acad~micas discussOes, para decldlr se a zebra ~ um blcho bran• 
co com listras pretas, ou preto com listras brancas. .. NOS PINTAMOS A ZEBRA, com as 
cores que queremos, ·e com as tonalidades que VOGES GOST AM E PEDEM. .. ! ~ por isso 
que, entra ano, sai ano, mais Dies vdo ficando os vfnculos Revista/Leilor, o que Inclusive 
reffete•se na crescente confiabilidade por parte de nossos tradicionais (e multos novos.. .. ). 
Anunciantes e Patrocinadores (basta lembrar quantos BRIN DES valiosos foram genlilmente 
ofertados aos Leitores/Hobbystas, nos llltimos ~ses ••• ). 

Assim, neste ano de 94, que em muitas duras lutas se prenunciam, sabemos que po• 
demos contar com Voc{}.s, e temos confian<;:a em que muita coisa NOVA e BOA ainda sur• 
gird, seja em A.P.E., sejam em ABC, seja em alguma nova Revista, cujo parto jd es1A sen• 
do "tramado" ... ! Fiquem conosco ••• Todos temos muito a ganhar com essa "velha e boa 
parceria" ... ! 
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E vedada a reprodu<;ao total ou parcial de textos, artes ou fotos que compo· 
nham a presente Edii;ao, sem a autorizai;ao expressa dos Ed1tores. Os Pro,e
tos Eletrorncos aqui descntos destinam-se unicamente a aphca<;oes como 
hobby ou util1za<;ao pessoal sendo proibida a sua comerc1aliza<;ao ou 1ndustna
hza<;ao sem a autoriza<;ao expressa dos autores ou detentores de evenlua1s dt· 
reitos e patentes. A Rev1sta nao se responsabihza pelo mau func1onamento ou 
nao funcionamento das montagens aqui descritas, nao se obngando a nenhum 
ttpo de assistenc1a tecnica aos Leitores. 
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-INSTRUCOES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS 

1aql.if :de~ destlnam-se aos prlnclpl_. ~ 
e,~ffluem um vercla!$elro ~~J)t 

· ~ todo e quatquei pti,Jeto ~• ~•~tfl 
~ .• mostradOS.em llvrosou o ... ·~ 
· · tea montagem de q .. ·. 

fo. ~.. .·.······· .. ,· .. ·.·~.~ u .. · .···•·· s lnstru~s,cu}o ~ . rate 
f>~i. flR~~ ~m $1:;MPflE;jfreS!tntes aqui, nas prime!nla p4!iJln8$ (1e 
lodo&X8!Jlplarae A.P~. . 

OS COMPONENTES 

• Em todos os clrcultos, dos mals simples aos mals 
complexos, exlstem, baslcamente, dols llpos de pe-
9as: as POLARIZADAS e as NAO POLARIZADAS. Os 
componentes NAO POLARIZADOS s!io, na sua 
grande malorla, RESISTORES e CAPACITORES 
comu ns. Pod em ser llgados "daqul pra 14 ou de IA 
pr.!. er, sem problemas. O 0nlco requlslto 6 reco
nhecer-se prevlamente o valor (e oulros par4me
tros) do componente, para flg4-lo no lugar oer1D do 
clrculto. 0 "fABEu\O" A.P.E. d4 todas as "dlcas• 
para a leltura dos valores e cOdlgos dos RESISTO
RES, CAPACITORES P~STER, CAPCITORES 
DISCO CERAMICOS, etc. Sempre qua surglrem da
vldas ou "esq ueclmentos", as lnstru,Oes do "fA• 
BEu\O" devem ser consultadas. 

• Os principals componentes dos clrcultos s§o, na 
malorla das vezes, POlARIZADOS, ou seJa, seus 
terminals, plnos ou "pernas• !Am posk;!io certa e 
tlnlcl!I para serem llgados ao clrcultol Entre tals 
componenles, deste.cam-se os DIODOS, LEDs, 
SCRs, TRIACs, TRANsrsroRES (blpolares, fets, 
unljun90es, etc.). CAPACITORES ELETROLfncos. 
CIRCUITOS INTEGRADOS, etc, ~ mullo lmportanle 
que, antes de se lnlclar qualquer montagem, o Lei
tor ldentlflque corretamente os •nomes" e posl~es 
relatlvas dos terminals desses componentes, fi\ que 

qualquer lnversllo na hora das so!Qagens ocaslo
nar4 o nlo fundonanelm do clrculto, al6m de 
eventuals danos ao proprlo componente erronea
mente llgado, 0 "T ABEL.Ao• mostra a grande malo
rla dos componentes normalmente utllludos nas 
montagens de A.P.E., em suas apar6nclaa, plna
,..., e llhboloa. Ouando, em algum clrculto publ 
caelf; surglr um ou mals componentes cuJo "Visual" 
nAo esteJa relaclonado no "fABELAO", as necessA• 
rlas lnlormaqOes ser!io fornecldas Junto ao texto 
descrlllvo da respectlva montagem, atraws de llus
tra¢es cfaras e obfetlvas. 

LIGANDO E SOLDANDO 

• Pratlcamente todas as montagens aqul publlcadas 
s!io lmplementadas no slstema de CIRCUITO IM
PRESSO, asslm as lnstru,;lles a segulr relerem-se 
aos culdados b.!.slcos,neeess4rlos a - tlu:nlca de 
montagem. 0 carAter geral das recomenda¢es. 
contudo, laz com que elas tamb6m sejam vi\lldas 
para eventuals oulra9 Mcnlcas de montagem (em 
ponte, em barra, etc.). 

• Dave ser ~ utlllzado ferro de soldar leve, de 
ponta ftna, e de balxa "wattagem• (m6xlmo 30 
watts). A solda fa!nMlll deve ser ftna, de boa quall
dade e de balxq, ponto de fus!io (llpo 60/40 ou 
63137). Ante• de lnlclar a soldagem, a ponta do !er• 
ro dew ser llmpa, removendo-se qualquer oxld99Ao 
ou sujelra all acumuladas. Depols de llmpa e aque
clda a ponta do ferro deve ser levemenle astanhada 
(eepalhando-se um pouco de solda sobre ala), o 
que lacllllar4 o contato Mrmlco com os terminals, 

• A• superffdes cobreadas das places de Clrculto lm
preNO devem ser rlgorosamente llmpas (com Uxa 11-
na ou palha de 8(:0) antes das soldagens. O cobra 
dew ser brllhante, sem qualquer reslduo de oxl
de,;Oea, suJelru, gorduras, etc. (que podem obstar 
u boa eoldagens). Notar que depols de llmpas as 
llhu a plllu cobreadas nlo devem mals ser toca
dal com °" dados, pols a gordura a i\cldos contldos 

na transplra9Ao humana (mesmo qua as m!los pere
!,8111 llmpas e secas ... ) atacam o cobra com grande 
rapldez, prefudlcando as boas soldagens. Os ter
minals de componentes tambem devem estar barn 
llmpos (se preclso, raspa.os com uma !Amina ou es
!llete, at6 qua o metal !Iqua llmpo e brllhan!e) para 
que a solda •pegue• barn .. , 

• Verlllcar sempre se nao exlstem defellos no padr!io 
cobreado da placa. Constatada alguma lrregularl
dade, ela deve ser sanada 111111111 de se colocar os 
componentes na placa, Pequenas lalhas no cobre 
podem ser lacllmente recompostas com uma gotlnha 
de solda culdadosamente apllcada. JA eventuals 
"curtos• entre Uhas ou plstas, podem ser removldos 
raspando-se o defelto com uma ferramenta de ponta 
aflada. 

• Coloque todos os componentes na placa orlentar>
do-se sempre pelo "chapeado" moslrado Junto b 
lnstru¢es de cad a montagem, Ate"9!10 aos compo
nentes POlARIZADOS e as suas posl¢es relatlvas 
(INTEGRADOS, TRANS[STORES, DIODOS, CAPA• 
CITORES ELETROLITICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, 
etc.), 

• Ate09Ao tambem aos valores das demals p09as 
(NAO POLARIZADAS). Qualquer d0vlda, consulle os 
desenhos da respectlva montagem, a/ou o "fA· 
BEu\O". 

• Durante as soldagens, evlte sobreaquecer os com
ponentes (que podem danlflcar•se pelo calor exces
slvo desenvolvldo numa soldagem multo demorada). 
Se uma soldagem "nllo di\ certo• nos prlmelros 5 
segundos, retire o ferro, espere a llga9llo esfrlar e 
tente novamente, com calma e aten,;!lo. 

• Evlte excesso (que pode gerar corrlmentos e "cur
tosi de solda ou falta (que pode ocaslonar m4 CO• 
nexllo) desta, Um bom ponto de solda deve near llso 
e brllhante ao termlnar. Se a solda, apOs esfrlar, 
mostrar-sa rugosa e losca. lsso lndlca uma conexllo 
mal felta (tanto e16lrlca quanto mecanlcamente). 

• Apenas corte os excessos dos terminals ou pontas 
de flos (pelo. lado cobreado) ap6s rlgorosa con
ler6ncla quanto aos valores, posk;Oes, polarldades, 
etc., de todas as pe,;as, componentes, llgal/(',es pe• 
rlf6rlcas (aquelas extemas ii placa), etc. ~ multo 
dlffcll reaprovallar ou corrlglr a posk;!io de um com
ponenta cuJos terminals Jd tenham sldo cortados. 

• A TENCAO b lnstru¢es de callbr99l10, ajuste e ull
llz99!io dos projetos. Evlte a uttllza,,ao de p09as 
com valores ou caracterrstlcas d.....,nllBII daquelas 
lndlcadas na LISTA DE PECAS. Lela sempre TODO o 
artlgo antes de montar ou utlllzar o clrculto. Expe
rlmenta90es apenas devem seri!lntadas por aque
les qua j4 tllm um razo.!.vel conheclmento ou pr411ca 
e sempre guladas pelo born senso. Eventualmenta, 
nos pr6prlos textos descrltlvos exlstem sugestOes 
para experlmenta90es, Procure segulr tals su
gesffies se qulser tentar alguma modlflca,,ao ••• 

• ATENCAO b lsola¢es, prlnclpalmente nos clrcul
tos ou dlsposlllvos que lrabalhem sob tensOes e/ou 
correntes elevadas. Ouando a utlllzaC40 exlglr co
nexllo dlrata a rede de C.A. domlclllar (110 ou 220 
volts) DESUGUE a chave geral da lnstala9!10 local 
llllllae de promovar essa conexllo. Nos dlposltlvos 
a llmentados com pllhas ou baterlas, se lo rem del
xados fora de opera9'0 por longos perfodos, 
conv6m retlrar as pllhas ou baterlas, evltando da
nos por "vazamento• das pastas qulmlcas (fortemen• 
le corroslvas) conl1das no Interior dessas lontes de 
energla. 



'TABELAO A.P. E: 
RESISTO~[S 

COR 

preto 
marrom 
vermelho 
laranja 

amare!o 
verde 

azul 
Violeta 
cinza 
branco 
ouro 
prata 
(sem cor) 

MARROM 
PRETO 

MARROM 
OURO 

100 n 
5% 

1 .a e 2.• 
faixas 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

VALOR EM OHMS 
OH'MS 

-c::J-

CODIGO 
3.• faixa 4.afaixa 

X 10 1% 
X 100 2% 

X 10()!) 3% 
X 10000 4% 

X 100000 
6 X 1000000 
7 
8 
9 

X 0,1 5% 
x0,ol 10% 

20% 

EXEMPLOS 

VE.RMELHO MARROM 
VERMELHO PRETO 

LARANJA VERDE 

PRATA MARROM 

22 K!J 1 Ml1 

10% 1% 

TRANSisroAES 

VALOR EM --11--- PICOFARADS 

CdDIGO 
COR faixas 3.a faixa 4a faixa 5~ fafxa 

preto 0 20% 

marrom 1 X 10 

vermelho 2 X 100 250V 

laranja 3 X 1000 
amarelo 4 X 10000 400V 
verde 5 X 100000 
azul 6 X 1000000 630V 

violeta 7 
cinza 8 
branco 9 10% 

EXEMPLOS_ 

MARROM AMARELO VERMELHO 

PRETO VIOLETA VERMELHO 

LARANJA VERMELHO AMARELO 

BRANCO PRETO BRANCO 

VERMELHO AZUL AMARELO 

l0KpF (10nFI 4K7pF (4n7) 220KpF (220nF) 

10% 20% 10% 

250 V 630V 400 V 

ATt lOpF 

B 0,10pF 

C = 0,25pF 

D 0,50pF 

F lpF 

G 2pF 

472 K 

223 M 
101 J 

103M 

C BIP0LARE S. SERIE£;) B PNP 

BC 

"' ., 
" 

NPN 

EXEMPLOS 

PNP 
BCM6 
BCb47 
BC548 
8C &49 

8C556 
8C~~7 
BC558 
ec ,,. 

E ~- TUJ ~· \1:::fe, 

AXIAL 

ClRCUITO!i 

EXEMPLO 

Bf' 494 {NPN} 

EXEMPLOS 

NPN 
8013!) 
00137 
80139 

PNP 
00136 
80138 
80140 

SERlt E 

Tl~ 

I;("~ 

EXEMPLOS 
NPN 

TIP29 
TIP31 
TIP4l 
TIP 49 

PNP 
TIP30 
TIP 32 
TlP 42 

C APAClTOR£S ELETROLl,TICOS 

~~ ~+ =;J=n[]r--, 
RADIAL 

INTEGRAOO! 

"""""' -~ D 
1 2 3 4 

VISTOS 

~55- 141- 31-40 

l.M380N8 - LM 386 

01000 ZENER 

~ 

D ........ ,, . . .. .,, ..... ,, ... . 
~ .... ., CJ c::J 

P C.=t CIMA - EXEMPLOS l 2 3 4 5 6 7 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 4001-40ll-4013-4093 ViSTOS POR CIMA~ EXEMPLOS 

LM324t-LM380-•rn69~T8AB2014017-404~-4060- I LM39l4-Lfil39-1!S-Tu;A~~ 

FOTO-TRANSISTOR MIC, ELETRET0 

E~ C ~-ITI 

EXEMPL0 ~(V\ ,t!VI _-~ + 
TILf8 ~£ ~ 

Pl LHAS + 

TOLERANCIA 

F 

G 

H 

J 

K 

ACIMA DE 10pF 

1% M 

2% p 

3% s 
5% z 

10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF (4n:·) 

22KpF (22n Fl 

100pF 

l0KpF O0nF) 

20% 

+100% 

+ 50% 

+ 80% 

~ 

0% 

20% 

20% 

10% 

20% 

5% 

20% 

£XEMPLOS 

TIC 206 - TIC 2:16 
TIC 226 - TIC 236 

SCA• 

EXEMPLOS 

TIC 10t5 - TIC 116 
TIC 126 

~ 

ti~:: r 1N4002 
1 N4003 

1N4004 

1N 4007 

CHAVE H· H t 

__J.~ 

~ i--

POTENCl0METRO 

2 

~ 
CAPACITOR 

2 
CE~AMICO 

:Jt 
7[ 

PUSH- BUTTON 

TRI ME~ 

~ 
:r 

.-2....o7r.,...3... 

1 2 

Pl AST I CO 

3 
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TECNICD 
Aqui sio respondidas as cartas dos Leltores, tratando exclusivamente de du
vidas ou quest6es quanto aos projetos publicados em A.P.E. As cartas serao 
respondidas por ordem de chegada e de importAncia, respeitando o espa~o 
destlna cb a esta S~o. Tambem sao benvindas as cartas com sugest6es e 
colabonM;6es (ldeias, circuitos, "dicas", etc.) que, dentro do poss(vel, serio 
publicadas, aqui ou em outra Sec;lo especffica. 0 criterio de resposta ou pu
blica~lo, contudo, pertence unicamente l:I Editors de A.P.E., resguardando o 
interesse geral dos Leitores e as raz6es de espa~o, editorial. Escrevam para: 

"Correia Tecnico" 
A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA L TOA. 

Rua General Osorio, 157 • CEP 01213-001 • Slo Paulo-SP 

"A serli.o ABC DO PC veio, realmente, 
para ateruier a gente, que as vezes "lu• 
ta" para entender cenas coisas. a res
peito dos quais niio se encontram expli· 
caroes em nenhum lugar _ 0 que acon
tece, normalmente, l que os entendidos 
achom que certos assuntos e conceitos 
slio tlio ekmentares, que nifo precisam 
ser ensbu:uios ... Por outro !ado, n/Js que 
estam.os tentando apreruier alguma coi• 
sa, morremos de vergonha de perguntar 
sobre coisas que, "aparentemente" 
devfomos saber- Fica, entlio, um neg6-
cio meio dif(cil-. F elizmente, podemos 
contar com AJ' .E., e com a velha sensi
bilidade dos produtores, redatores e 
criadores da nossa Revista, que pensam 
como a gente pensa, e sempre parecem 
"adivinhar' o que a gente est;1 preci,. 
sando- 0 AJJ.C. DO PC, quando sur
giu (na Revista 52-) pareceu um pouco 
elementar, mas depois de uma leitura 
cuidadosa, deu pra perceber o que 
Voces pretend.em- E por afmesmo que 
queremos (pelo menos EU quero-): do 
chiio para o teto, da base para o telha
do, de modo que a gente possa, realmen
te, aprender ( como ocorre com AJ' .E. e 
AJJ.C-)l Nesse "embalo", quero apro
veitar para fazer uma consulta: tenho um 
PC-X1~ com um disco rlgido de 20 Mb e 
um drive de 5 114, baixa densidade_ HJ. 
tentei fazer o computador "kr' disquetes 
de alta densidade ( sabendo, com ceneza, 
que havi.a menos de 360Kb de dados ne
les_), sem sucesso_ Outra coisa: mesmo 
sabendo (pelo que eu If em revistas da 
lirea_) que as gravaroes slio feitas nos 
dois /ados do disquete, se cok>t.~o o dito 
disquete nmn.a posi<;ao, o conteMn I li
do normnl.numte, mas se o disquete l co
locado ao contrlirio, l indicado um "er
ro de l,eitura" _ Tenho con.sef?uido ope
rar o PC, usaruio programinlws simp/,es, 
porlm espero apre,uler mais coisas, de 
mndo a melhor utilizar o aparelh.o ( estou 

confiando m.uito no ABC DO PC ... /' -
DONATO C. TEUES - Sao Paulo- SP 

A ideia do ABC DO PC, Donato, e jus
tamente essa ... Ajudar o usumo na pra
tica. no dia-a-dia da operac;:ao do com
putador (e niio, como pensaram alguns 
de Voces • embora tivessemos explicado 

. que "nao era nada disso" - tratar da 
Eletrbnica da coisa. tema que esti lite· 
ralmente fora do alcance do Hobbysta. e 
mesmo de pessoas muito qualificadas em 
Eletrbnica Anal6gica e Digital .. ). Se 
conseguirmos atingir esse objetivo basi
co, estaremos satisfeitos, a Sec;ao cres
cent e - quern sabe - podera at6 "virar" 
uma Revista. .. Quanto A sua consulta, os 
drives de disquetes de alta densidade 
(charnados de "HD", e com esta sigla 
inscrita nos respectivos discos ... ), sejam 
de 5 l/4", sejam de 3 1/2", podem "ler'' 
e gravar em disquetes tanto do tipo 
"HD" quanto nos comuns, tipo "DD" 
(tamb6m chamamos de "baixa" ... ). En
tretanto, um drive de baixa densidade 
(especificamente para disquetes com ca
pacidade de 360Kb, 5 1/4" ou 720 Kb, 
3 1/2" ... ) apenas pode "ler" ou gravar 
em disquetes de "baixa" ... Assim, em
bora fisicamente seus tamanhos sejam 
identicos, se Voce "enfiar'' um disquete 
"HD" num drive de "baixa" (como e o 
caso do seu equipamento ... ), ocorrera 
uma "mensagem de erro" (nada que 
possa causar danos ao computador ou ao 
disquete ou drive. .. ). Uma simples 
questiio de incompatibilidade, pela nao 
identific~iio 16gica das tri1has e setores 
(ver ABC DO PC da presente 
A.P,E-.. ). Ja quanto A questiio dos dis
quetes nao poderem ser "lidos" ou gra
vados de "cabe<_;:a pra baixo", refere-se 
a aspectos puramente mecanicos dos 
drives ••• A figura A mostra como a in
sen;ao dos disquetes deve ser feita nas 
frestas de entrada dos drive& .. MeSJno 

que os ditos drives estejam instalados na 
vertical (o que ~ vezes ocorre, em al
guns tipos de gabinetes. .. ), o posiciona
mento relativo e o mesmo, sempre to
mando como referenda a tramela que 
"trava" o disquete na posic;iio, ap6s a in
ser~... Em qualquer caso, a inserc;:iio 
erronea nao causa danos ao PC ou ao 
disquete... A chamada "mensagem de 
erro" e um mero aviso de que V ooo "pi
sou na bola" ••. Simplesrnente responda 
com a ac;:iio recomendada pelo texto 
apresentado na tela do seu monitor, e si
ga em frente (ou fazendo as "coisas" de 
modo correto, ou niio repetindo o pro
cedimento errfmeo ••• ). Fique atento ~ 
instruc;:oes e "dicas" do ABC DO PC, 
nesta e nas futuras edic;:oes de A.P.E., 
que muitos aspectos pntticos feito esse 
que Voce levantou (e que pode parecer 
"bobo" para alguem j~ tarimbado, 
mas nio o t para q uem esti comec;ando 
a "brincar" com computadores padriio 
IBM .. ,) seriio devidamente "desanuvia
dos" ... 

••••• 
"Em AJ' .E, 47, o projeto do DUPW 
ALARME DE TEMPERATURA IN
DUSI'RIAL (DAT/) me chamou a 
atenfliO, jti que estava necessitando de 
alguma coisa exata.mente com aquele ti
po de fanriio e de "aviso" - Montei, com 
pequenas modificaroes na placa e na 
disposirli.o geral das ligafoes (mas nli.o 
no circuito, em sf_), principalmente 
porque eu precisava de manter o trans• 
formador fora da placa, de modo a com
pactar o conjunto- Usei, como sensor, 
um NTC de 1 Ke trim-pot de 2K2 para o 
ajuste- Tudo andou direitinho, mas eu 
tenho uma reivindicafli.o: queri.a q ue o 
som do aviso fosse mais forte, jli que o 
ambiente onde instalei o dispositivo l 
bastante barulhento, e as pessoas que o 
estlio utilizando se queixaram dessa defi
cienci.a ( que nli.o l do projeto publicado 
em AJ' .E, mas sim das circunst/).nci.as 
em que a minha montagem estli sendo 
usada-), Se fosse possfvel esse aumento 
na intensidade do som, sem que o circui
to Josse muito modificado, seria ainda 
melhor para mirn, uma vez que o lay ou1 
levemente modijicado que criei jicou tlio 
bem "ajeitadinho" que nli.o gostaria de 
ter de modijicti-lo_ De qualquer Jonna, 
agradero por qualquer ajuda que pos
sam me dar, pelo CORREIO TECNJCO 
(mesmo que demore um pouco, jli que o 
circuilo estA funr:ionando perfeitamente, 
embora com esse prohleminlw do som 
haixo para o aml>iente-1' • NELSON 
IJARTOLOMEU SILVA. Bel.Im-PA 

Ja que Voce deu uma "mexidinha" no 
lay out da placa original, sem alterar o 
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circuito b:isi.cq ~ sinal que nao estamos 
falando com um Hobbysta muito "co
m~ante" ... TamMm a u~ao alter
nativa de um NTC de lK, com a corres
pondente modifi~ao do potenciOmetro 
(no seu caso, wn trim-pot. •. ) de ajuste 
para 2K2, mostra que Voce nio ~ 
"'peao" ... V amos, en tao, direto ao ponto: 
o diagrama da figura B mostra, enfati-

B CH1-A 
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zados pelos asterlscos, os pontos, com
ponentes e valores !l serem modificados, 
de modo a obter wn "apito mais bravo" 
no a1arme do DATI. .. Basicamente, 
substitua OS transfstores originais, da se
rie "BC", por um par complementar da 
serie "BD" (BD135/BD136, por exem
plo ... ), aumente o valor do capacitor ele
trolftico de Safda (para 470u x 25V), 

elimine o resistor/limitador original do 
alto-falante (que era de 33R ••• ) e troque 
o transformador por um com aecun,Hrio 
para 12-0-12V x IA (ii{ que este com
ponente, na sua montagem, flea fora da 
placa, nao haverii problema - acredita
mos - no inevi1'vel aumento do "volu
me" ffsico da ~a...). Nada mais preci
sarii ser .. mexido"... S6 uma coisinha: 
com o awnento na Tensao geral de ali
men~, sob nenhwna hip6tese use um 
termlstor de valor nominal menor do 
que lK e, para melhor pro~ao, incor
pore em ~rie com o trim-pot de ajuste, 
um resistor de 220R (pode manter, no 
dito trim-pot, o valor de 2K 2 que Voce 
utilizou. .. ). E proviivel que a tonalidade 
do aviso sonoro mude um pouco, mas, 
de qualquer forma, sua intensidade fl. 
cam hem mais "brava" ••• Procure, 
tamMm, utilizar um alto- falante de boas 
dimensoes ( o rendimento sonoro final ~ 
sempre proporcional. em termos pura
mente act1sticos, ao difunetro do alto- fa. 
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Jante-.) e - de prtfer&lcia - acomodado 
num sonofletor ( caixa ac6stica), para 
que o "berro" ressoe com melhor inten
sidade relativa... Se for possfvel obter 
um traosdutor do tipo que ~ cont6m um 
"projetor" de som, uma es¢cie de 
"oometa" exponencial plastica ou mel:4-
lica, talvez isso venha a ajudar ainda 
mais no "engrandecimento., do som 
(tente um tweeter do tipo automoti
vo-). 

• •••• 
"Acompa,nho, desde os respecdvos inf
cios, tanJ<J AJ' .E. quanto ABC, e tenho 
uma pequena recfamaflio a fazer: 
AJ' .E,. depois de corrigidos os proble
mas de distribuif[w ( confonne V oces ex
plicaram convincerttemente mun Edito
rial e em algumas · respostas a outros 
"rec/amantes', no CORREIO-), tem 
chegado as bancas com boa regulnrida
de_ EntretanJ<J, o mesmo nlio ocorre 
com a ABC- A demora entre um nwne
ro e outro chega a passa,r de um mes, 
sem que o jornaleiro tenlui uma expli
carao para o Jato- Posso perguntar o 
que estiI havendo_? Sera uma dificienia 
apenas • aqui, da min.ha regi.io_? De 
qualquer maneira, pretendo continuar 
acompanhando as duas Revistas (E toda 
e qualquer outra publicat;lio que V oces 
lan;;arem, gerenciada pelo "mestre" Be
da, uma "figurd' que ja merecia entrar 
para a historia das Revistas de Eletroni• 
ca no Brasil,, pela qualidade, pelo entu
siasmo, pelo jeito extremomente aberto 
com o qual conversa, com a gente e ensi
na coisas que antes pareciam inating(
veis- Nao sei quem escreve os textos, 
mas "smto", em tudo, o "dedo" agressi
vo do Prof. Beda Marques, cujo traballw 
acompanlw desde "outras' editoras-). 
Aceitem um abrat;o deste lwbbysta "ju
ramentado", e nlio levem a ma/ a recla
mat;iio (ningulm "chid' porque lhefalta 
o que n1io gosta-f' - DANILO TRON
COSO - Goiania· GO 

A vi.samos, sim, a todos V oces, Danilo, 
que ABC asswniu (iii faz um born tem
po ..• ) periodiciJade bimestral, ou seja.: 
m& sim, mes nao, ruis bancas ... Nao se 
trata, portanto, de demora ou atraso, 
muito menos de falhas na distribuic;ao 
(impeclvel e assfdua, podemos garantir, 
por conta da DINAP, que coloca nossas 
Revistas nas bancas de lodo o Brasil, 
simultaneamente, sempre nas previstas 
datas de Ianc;amento •.• ). Quanto A 
A.P .E., continua rigorosamente mensal, 
sem nenhum tipo de atraso ... De qual
guer modo, para garantir a aquisic;ao dos 
exemplares, "sem furos", 6 sempre re
comendlivel manter um sistema de "en
comenda" com um jornaleiro conhecido, 
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ou seja.: combinando que a todos os Jan
c;amentos das nossas Revistas, um 
exemplar deve ser "guardado" (em 
muitas e muitas bancas, por esse Brasil 
imenso, A.P.E. e ABC simplesmente 
"somem", com incrfvel velocidade, por
que a procura awnenta a cada m8s e, se 
"rego bobear", flea sem. .• ). 0 jornaleiro 
6 o nosso "homem de confianc;a", sob 
todos os aspectos, elemento dos mais 
important.es na "inte~ao" Revi.s
ta/Leitor, e assim 6 sempre born manter 
"altas re!ai;oes" com o dito cujo •.• De 
qualquer maneira, como A.P.E. e 
ABC sao nitidamente Re vistas "irrnas", 
num futuro "qualquer", tudo pode 
acontecer, incluindo nessas possibilida
des at6 a fusio, pura e simples, das duas 
Revistas, ou ainda - em possibilidade 
"inversa" ... , - o eventual desmembra
mento de alguma das duas publi~oes, 
com o surgimento de ootm Revista, cuja 
temlitica poderia c.entralizar-se em pon
tos que hoje constituem uma simples 
Sec;iio, e por af vai. •• Quaisquer, contu
do, que sejam as diretrizes editoriai.s as
sumidas e pJanejadas, Vex:/!, e todos os 
outros companheiros Leitores/Hobbys
tas, serao obrigatoriameot avisados 
com anteced8ncia, jli que a isso nos 
obriga o enonne respeito, q ue sempre 
tivemos por todos os que nos acompa
nham. .. ! A prop6sito, "mestre" Beda 
Marques agradece a qualificac;ao de "fi
gura hist6rica", mas abre mao, desde jli, 
de ser citado no futuro, nos livros, ao 
lado de "outras figuras" (nao quiz dizer 
quais ... ) que podem ter muilo de "hist6-
ricas", mas nada de real valor ... ! 

••••• 
"Experimentei o circuito do BAST.AO 
MUSICAL, cujo projeto saiu em AJ' .E. 
50, e achei muito interessantes e diferen
tes os sons obtidos- Tive uma i.dlia, que 
estou submetendo aos Tlcnicos e criado-

(fl •v 
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© 
res da Revisl!:4 no semido de aproveitar 
o circuito para a construrao de um "sino 
eletronico" para funcionar como cam
painlui de entrada em residencia, de 
modo que, externamente, a "coisa" se 
parecesse mesmo com um sino, com um 
badalo ou corrente a ser acionado pela 
pessoa que chegasse (feito luivia nas ca
sas, antigamente-), mas com o som su
per-diferente e modemo que o circuito 
normabnente mostra- Mais uma coisa: 
para esse tipo de utilizat;ao, seria preci
so que o som fosse um pouco mais forte, 
ja que a capsula de cristal originabnente 
recomendada ( eu usei, na minlui monta
gem...) rM um volume apenas sujiciente 
para a audi{;lio em ponto muito pr6ximo, 
niio servindo para a fun;;ao de campai
nha, na qual deveria ser ouvido na casa 
toda ( sem exageros, e claro~). Espero 
que essas "cabei;;as malucas', criativas, 
dos Tecnicos de AJ'.E .. possam me aju• 
dar- Tenlw certeza de que a i.dlia e Va
lida, e vai deixar muita gente "griladd' 
com a mistura de antigolnovo que estou 
propondo (vale tamMm como sugestlio 
para um projeto completo a ser desen
volvido e publicado, Jµturamente, na Re
vista ... f' - MAU.RfCIO NOGUEIRA 
BASTOS - Presidente Prudente - SP 

A id6ia 6 boa sim, Maurfcio! Essa coisa 
de unir o antigo com o novo, acresc.en
tando "moderuidades" a "velhos'' dis
positivos, sempre causam um interes
sante impacto as pessoas ..• Lembramo
nos de um projeto mostrado hli vlirios 
anos, em A.P.E., de um rel6gio que mis
turava indicru;iles anal6gicas e digitais, 
incluindo um "falso tique-taque" que 
simulava o "barulhinho" ja meio esque
cido dos antigos rel6gios de "dar cor
da" ... 0 dito projeto fez - na ~pa:a - um 
grande suc.esso, justamente por essa 
aparente ••mcongrtiencia", curiosa. que 
fascinou a Tunna._ Para o desenvolvi
mento da sua i~ia, sugerimos ohservar 
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os diagramas da fig. c._ o "sino" pode 
ser fad.Jmente elaborado a partir de um 
rnodelo de plastico, desses usados como 
enfeites natalinos... Uma correntinha 
podent ser acoplada, para funcionar co
mo "badalo", presa na parte interna do 
dito sino a um interruptor de "balan,;o" 
(seja comprado pronto, seja "home ma
de"·-) ou a um interruptor de merc6rio, 
que possa pivotar livremente ao "sabor" 
da agi~ao que a pessoa imprimir ll dita 
correntinha. .• Urn par de fios fmos e 
flexfveis deve promover a conexlio do 
dito intenuptor, interno ao "sino", com 
os pontos "B-B" da placa do BAMUS .. , 
Para um razolivel incremento no volume 
de som gerado, basta "desconsiderar" a 
clpsula piezo original e, ao mesmo pino 
4 do "segundo" Integrado 4046B, ligar 
o conjunto formado pelo capacitor de 
100n, resistor de 12K, trans!stor 
BC547, resistor de 39R e pequeno al
to-falante, conforme mostra o "esque
minha" ••• Como ocorren1 um certo au
mento na Corrente m6dia demandada 
pelo circuito (principalmente em furn;ao 
do aumento da Po~ncia sonora final. •• ), 
6 recomendlivel que a bateriazinha de 
9V originalmente sugerida, seja substi
tufda por um conjunto de 6 pilhas pe
quenas, no respectivo suporte (ou mes
mo por uma fontezinha de 9V x 300mA, 
ligada ll C.A. local. •• ), Com o arranjo 
proposto, desenvolvido "em cima" da 
sua id6ia, 6 poss!vel obter um verdadeiro 
"sino moderno", com o som absoluta
mente "inesperado", com todas as va
riw;oes e interessantes modulw;oes que o 
circuito gera, dependendo da velocidade 
da "badalw;lio" e tamMm do n6mero de 
"badaladas" ... Assim como Voce pre
sumiu, n6s tamMm achamos que as pes
soas ficarao "invocadas" com o disposi
tivo ... ! 

••••• 
"O circuito do CONVERSOR 12 PARA 
JVCC (A.P.E, 52) me pareceu muito 
hom_ Montei e ohtive um desempenho 
de acordo com as indicGfoes do artixo 
que descreveu a montaJ?em. •• Conforme 
Voces jli tinham advertickJ ,w referido 
arti,;o, a Tensao real na Salda nao re
su/Jou em exatos 3 volts (medi em torno 
de 3,12V, extremamente estliveis, com ou 
sem cargo dentro dos parametros de 
Corrente indicados-J. Entretanto, para 
certns funr;oes de I ,ahoratl',rio que eu es
tou necessitando, queria ohter exatos 3 V 
- f.;V • 9V_ Queria saher see poss(vel 
ado.ptar o circuito para tais safdas (on(
vel de Corrente seria muito haixo, nlio 
mais do que uns JOOmA_)? Pero Mtar 
que o que mais me interessa ! a prt!CUIQO 
ea estabili.dade, ainda que eu tenlu1 que 
promover calihrw,;oes pr!vias riioro-

sas- Tenho algumas idlias de como ob
ter tais condit;oes de Sa!da. porlm pefo 
a confirrnaf ao do pessoal Tlcnico de 
AJ'.E_,. - GERSON TEODORO NO
NATO- Campinas- SP 

Realmente, Gerson, a principal carac
terfstica do C-1213 6, justarnente, sua 
extrema estabilidade, j4 que - por mais 
que varie a Tensao real de Entrada, e 
mesmo sob regimes de carga (Corrente) 
radicalmente diferentes na sua Sa!da., a 
Tensao final "nao and.a", nem um "mf
sero" rnilivolt. •• ! Obviamente que, usan
do-se cornponentes de valor padroniza
do, com suas inevitliveis tolerancias, 6 
praticamente imposs!vel obter-se um 
valor de Tensao ahiolutamentc exato na 
Sa!da do circuito... Entretanto, dentro 
dos rigorosos quesitos por V cd pro
postos, existe uroa solu<;lio prlitica e ex
tremamente confi~vek coloque, no lugar 
do resistor original de 470R (entre o pi
no A do LM 317T e a linha de "terra", 
t:r!s trim-pots tipo multivoltas,. de 4K 7, 
exercendo a "escolha" da Tensao via 
chave rotativa (ou de outro tipo ••• ) de 1 
polo x 2 posi<;fies e, com o auxffio de um 
bom e preciso multfmetro digital, calibre 
individualrnente cada um dos ditos 
trim-pots , de forma a obter, na Sa!da, 
rigorosos 3V, 6V e 9V (dependendo 
apenas da qualidade do multfmetro usa
do como referencia, e do "capricho" nos 
ajustes, a precisao final podera situar-se 
em at6 um d6cimo de um por cento •• .! 
Em qualquer caso, a regulagem e a esta
bilidade serlio extremamente boas, aten
dendo, sem d6vida, as suas condi~oes de 
Laborat6rio ... Se quiser precisao e esta
bilidade ainda maiores, isso pode ser ob
tido (com margens finais de erro infe
riores a um mil6simo de Volt. .• ) pela 
manuten~ao da Temperatura do amtien
te em que o circuito se encontra, 
tamb6m rigorosamente estliveL.. Nesse 
caso, Voce precisarli apenas de um born 
1 ermostato ( A.P.E. jli mostrou vlirios 
circuitos desse tipo, todos de excelente 
qualidade •.• ), controlando "refrescado
res" e/ou aquecedores incorporados ao 
pr6prio interior da caixa onde o m6dulo 
do C-1213 vli ser instalado, rnantendo 
tamb6m o sensor de temperatura, no in
terior da dita caixa. .. ! Af Vo~ terli um 
fndice de precisao e estabilidade digno 
de equipamentos da NASA, com certe
za ... ! 

••••• 
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A MEDICAO OE TEMPERATURA, 
COM INDICACAO NUMtRICA, 

DIGITAL-

14 mostramos, aqui mesmo em 
A.P.E., vw-ios projetos pri.iticos de 
TERMOMETHOS, a maioria deles com 

II 
TERM6METRO DIGITAL II 

indi~ilo final anal6gica. OU seja: via 
galvan6metro (instrumento "de pontei
ro" ••• ) ou via "barra de LEDs", com di-· 
ferentes graus de sofisti~ao, precis!o 
e resol~ilo... Entretanto, muitos dos 
Leitore!i/Hobbystas mais "avan1;3dos", 
que j4 trabalham em Departamentos 
T6cnicos de indlistrias e 11'.reas correla-

tas, solicitaram vw-ias vezes, por carta. a 
publicw;ao de um circuito de term6me
tro digital mesmo, com display num6ri
co, boa precisao, etc., por~m mantendo 
as caracterfsticas "tradicionais" das 
montagens mostradas em A.P.E.: a sirn
plicidade geral no pr6prio circuito, na 
montagem, na utiliz~ao e em todos os 
aspectos pri.iticos ••• 

Valemo-nos, entiio, de um circuito 
bi.isico proposto pelo pr6prio fabricante 
de um Integrado especffico, de aq~ao 
nao muito diffcil no nosso mercado, o 
ICL7l07, basicamente criado para fun
cionar como conversor ani.ilogo/digital 
direto, na fu~ao elementar de volt!me
tro, e capaz de excitar - tamb6m direta
mente - um display baseado em dfgitos 
num6ricos a LEDs (7 segmentos). A 
partir desse arranjo Msico, com nlimero 
muito reduzido de componentes, e gra
~as a um sensoreamento (conversor blt
sico Temperatura/Tens!o ... ) tamb6m 
extremamente simplificado (sem perda 
das requeridas precislio, linearidade e 
resolu~ilo ... ), inspirado em caracterfsti
cas inerentes aos transfBtores comuns, 
pudemos manter (sirnplesmente seguin
do os Manuais de Aplica'i,Ao do fabri
cante do Integrado 7107, conforme jlf 
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foi dito-.) todo o arranjo num grau de 
simplicidade no m1'nimo surpreendent.e! 
Na verdade, alem do int.egrado especffi
co e dos diaplays de 7 segmentos, a 
LEDs (sao tr& os dfgitos. •• ), apenas 
duas dezenas de component.es super-
commis, mant.endo o custo final em fai
xa bastant.e aceit.iveI. fonnam a totali
dade do circuito-.! 

0 pr6prio lay out do Circuito Im
presso especffico, foi especialment.e de
senhado para que todo o conjunto fique 
"incorporado" a uma linica placa, com
pactando bastant.e a montagem ( apenas 
o transfonnador de fo~a e o transCs
tor/ sensor ficam fora da pJaca. •• ) e tor
nando muito amplas as possibilidades de 
adap~ e aplica;;ao ... ! 

A faixa de alcance, anali<;ada em La
borat6rio, manteve boa linearidade e 
precisao (este l'iltimo quesito sera - ob
viament.e - dependent.e de uma cuidado
sa calibr~o, que nao e diffcil de pro
mover, a partir de dois trim-pots incor
porados ao circuito_.) desde cerca de 
trinta graus negativos, ate aproximada
ment.e cento e vint.e graus positivos, 

· abrangendo, portanto, uma gama de 
Temperaturas suficiente para atender 
ate a apli~oes industriais "leves", alem 
de um grande m1mero de ut:ilizaef>es Ja
boratoriais, comerciais, experimentais, 
etc. 

Enfim: um verdadeiro TERM0ME
TRO DIGITAL cujo desempenho pou
co (ou nada. •• ) ficara devendo a instru
mentos o:uit.o mais caros e sofisticados, 
e que poderli ser totalmente construfdo, 
calibrado, adaptado pelo Lei
tor/Hobbysta um pouco mais "avan<;a
do" (nao e uma montagem especifica
mente dirigida ao principiant.e, embora 
mesmo est.es possam levli-Ja a born ter
mo, de tao simples que e ... )! Recomen
damos que V oces analisem cuidadosa
mente a descri<;iio da montagem do pro
jeto, e tirem suas conclusoes ... 

A indi~ao de Temperatura, na 
forma numerica direta, traz, sob vlirios 
aspectos, enormes vantagens sobre 
qualquer tipo de visualiz~ao anal6gica, 
seja por "ponteiro", seja por barra de 
LEDs. .. A principal dessas vantagens e a 
possibilidade de interpre~ao correta da 
"leitura" mesmo a considerlivel distfui
cia, condi<;iio muito importante em apli
~oes industriais, ou que envolvam 
graus de seguran<;a elevados ... ! 

••••• 
- PIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA

TICO 00 CIRCUITO - Conforme 
foi dito, ~ intensa a simplifi~lio obti
da ~as l utilizat;ao no "centro" do 
circuito do Int.egrado 7107, um verd
til conversor anal6gico/digital (basi-

cament.e um voltfrnetro, com fundo de 
escala em 2V ... ), sensfveI. requerendo 
pouqu!ssimos component.es extemos 
("meia d6zia" de resistores/capacito
res, para dimensionar os clocks inter
nos e parametrar as referencias de 
Tensao a serem "comparadas" e medi
das .•• ) e - principalmente - capaz de 
acionar diretament.e ate "3 1/2" dfgi
tos na forma de displays de LEDs, 7 
segmentos (no caso do TERM()ME
TRO DIGITAL, usamos apenas "2 
1/2" dfgitos ... ). 0 sensoreamento blisi
co, ou seja: a conversao inicial Tempe
ratura/T ensao, e feita a partir de um 
transfstor 2N2222, estabelecido em 
divisor de Tensao com um resistor de 
lOK, ligado ao seu coletor/base (via 
resistor de 47R), de forma que a "vol
tagem" na jun<;ao do dito transfstor 
com o resistor "companheiro" torna
se inversamente proporcional l T em
peratura "sentida" pelo pr6prio inv6-
lucro do 2N2222 ••• Essa Tensao guar
da boa linearidade em fun<;iio da Tem
peratura, dentro de faixa bastante am
pla, desde vlirias dezenas de graus 
abaixo de zero ate mais de uma oonte
na de graus positivos, adequando o 
sensoreamento ls necessidades e re
quisitos blisicos do circuito e de suas 
prov:iveis aplic~oes ... Tensoes de re
ferencia, destinadas as calibra<;oes das 
indic~oes mfnima e mlixima, podem 
ser ajustadas respectivamente atrav6s 
dos trim-pots de 22K marcados com 
"B" e "A", cada um deles em serie 
com um resistor fixo ( 47K e 68K) que 
pre-dimensiona a faixa de ajuste ... 
Dois capacitores de 1 On desacoplam a 
Entrada do conversor (pino 30 do 
7107), evitando que "zumbidos" cap
tados pelas linhas de conexao ao sen
sor influenciem os sensfveis m6dulos 
internos do Integrado •.• Os demais ca
pacitores e resistores diretamente aco
plados aos pinos do 7107 tern valores 
parametrados de acordo com as pr6-
prias recomend~oes do fabricante do 
Integrado, nesse tipo de apli~ao ... 
Observem, ainda, que os tres displays 
(DY-1, DY-2, DY-3) sao do tipo 
anodo comum, tendo seus segmentos 
diretamente energizados pelos pinos 
do 7107 (que possui, internamente, 
decodificadores e drivers especfficos 
para tal fun<;iio ••• ). Para a gama de in
dic~oes pretendida, os displays DY -2 
e DY-3 devem ser capazes de mostrar 
qualquer algarismo, de zero a nove, e 
assim todos os seus pinos de energi
~ao de segmentos sao aproveitados ... 
Jli o display DY-1 deverli mostrar 
uma indic~ao numerica mrudma de 
um, e assim apenas os pinos corres
pondentes aos segmentos B-C estllo 
ligados ( detalhes em figura mais 

adiant.e ... ). Mais uma coisa: o pino 20 
do 7107 6 especffico para gerar indi
~ao de "contagem negativa" ("abai
xo de zero"), e assim foi diretament.e 
acoplado ao catodo de um LED co
mum (sugerido, no Jay out final, como 
de fonna retangular, para melhor sig
nificar o fcone de "menos" ... ), cujo 
acendimento determinarli, entao, a lei
tura de Temperaturas "negativas" ... 
0 Integrado 7107 pede alimenta<;ao 
simetrica, de mais e mema 5 volts, 
sendo que o "ramo negativo" do split 
demanda baixfssima Corrente ... Assim, 
uma fonte nao muito complicada foi 
elaborada, a partir de um trafo que 
oferece basicamente 12V, retificados 
pelos dois diodos 1N4004 e filtrados 
pelo eletrolftico de 470u, a partir do 
que a Tensao e limitada em 10 VCC e, 
ao mesmo tempo, dividida em duas 
"fatias" de 5V cada, pelo Integrado 
Regulador 7805 e pelo diodo mner 
5Vl (pode parecer uma configur~ao 
por demais simples e "grosseira", mas 
6 mais do que adequada para as neces
sidades do 7107, no tipo de trabalho 
que executa no circuito do TEDIG ... ). 

••••• 
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PROVADOR 
RECUPERADOR 

DE CINESCOPIOS 
PRC40 

US$2S0,oo 

Permi1e verif!C8f a emissBo de cads 
canh&O do cinesc::6pio em prova e rea
tiVB.-k>, possui gatvanOmetro com pre
cisiio de 1 % e mede MAT ale 30 kV 

ANALISADOR DE 
VIDEOCASSETE/TV AVC-64 

Possui sete instnsmentos em um; freqUencimetro ate 
100 MHz. gerador de barrM, saida de Fl 45.75 MHz, 
Conversor de videocassele. taste de cabe<;e de vfdeo, 
rastreador de som. remote. 

(011) 223-6707 
·co11J 222-02a1 
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LISTA DE PE¢AS 

• 1 - Circuito Integrado ICL7107 
• 1 - Circuito Integrado (Regulador 

de Tensao) 7805 
• 1 - Transfstor 2N2222 (pode ser 

usado outro, NPN, de silfcio, 
para baixa ou roodia Potencia, 
iudio ou chaveamento, desde 
que com inv6lucro metflim._) 

• 3 - Displays a LEDs, de 7 segmen
tos, com pinagem standart, tipo 
anodo comum 

• 1- LED oomum, retangular, ver
melho, born rendimento lmni
noso 

• 1 - Diodo zenerpara 5Vl x 0,5W 
• 2 - Diodos I N4004 ou equivalen-

t.es 
• 1 - Resistor 47R x l/4W 
• l - Resistor IOK x l/4W 
• l - Resistor 47K x l/4W 
• 1 - Resistor 68K x l/4W 
• 2 - Resistores IO0K x l/4W 
• 2 - Trim-pots, verticais, 22K 
• 1 - Capacitor (plate) lOOp 
• 2 - Capacitores (poliester ou schi

ko) 10n 
• 1 - Capacitor (poliester ou schiko) 

100n 

-·FIG. 2 - LAY our DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESP:EciFICO - Como a 
placa ret'ine a acomodw;ao t.anto do 
(grande ... ) lntegrado principal, todos 
os componentes acess6rios (menos o 
transformador, tinico componente que 
flea fora da placa. .. ), incluindo o pr6-
prio display nurnerico de t:res dfgitos 
(na verdade, tecnicamente de 3 1/2 df
gitos ... ), nao M como faze-Ia muito 
pequena. .. Mesmo assim, considerando 
os quesitos que normalmente usamos 
aqui em A.P.E., ou seja: de manter 
"baixa" a complexidade, inclusive do 
deaeoho das ilhas e pistas cobreadas, 
acreditamos que o a:rranjo nao ficou 
"assustador' ... Basta um pouco de 
atenciio e cuidado, durante a c6pia e a 
tr~agem, alem da proverbial con
ferencia, cuidadosa, ao final, para que 
tudo saia "nos conformes" .•• A figura 
mostra o arranjo de ilhas e pistas co
breadas, em escala 1:1 (tamanho natu
ral. .. ) e, apesar de mostrar uma certa 
"profusao" de caminhos e trilhas 
(condi~ao inevitivel, ja que cada dis
play tern vmos segmentos a serem in
dividualmente comandados ... ), nao 
chega a ser "complicada" ••• Com um 
pouco de aten~ao e cuidado, o Lei
tor/Hobbysta podera, sem problemas, 
confeccionar a placa sem grandes pro
blemas... E 16gico que, em lay outs 
desse tipo, envolvendo Integrados e 

• 2 - Capacitores (po~ter ou schi
ko) 220n 

• I - Capacitor (eletrolftico) 470u x 
25 V ( terminais axiaia) 

• 1 - Transformador de for~a 
c/prinm:io para 0-110-220V e 
-x:nodmo para 12-0-12 V x 
300mA 

• 1 - Placa de Circuito Impresso cl 
lay out espec!fico para a mon
tagem (16,0 x 7 ,3 cm.) 

• 1 - "Rabicho" (cabo de for~ com 
plugue C.A. na extremidade) 

• 1 - Interruptor simples (chave 
H-H ou st.andart) 

• - Fio e soida para as ligru;oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a monta
gem. Dependendo da aplica~ao. 
nao sera Usada uma Caixa es
pecffica para o TEDIG, bas
t.ando fixar a sua placa 6nica 
onde for conveniente, na even
tual caixa do equipamento ao 
qual vii ser acoplado, de modo 
que o display possa ser facil
mente visualizado por urna "ja
nela" de dimensoes compat.1-

displays, com pinagens mais ou menos 
"apertadas", o uso de decalques es
pec!ficos e q uase q ue obrigat6rio ... 
Felizmente nao e diffcil obter OS ditos 
decalques, a p~o moderado, em va
rios fornecedores, atualmente (e born 
dar uma "varredura" nos arn1ncios 
normalmente publicados em A.P.E., 
buscando boas fontes desses decal
ques •.. ). 

- FIG. 3 - •MASTIGANDO.. AL
GUNS COMPONENTES IMPOR
T ANTES_ - Normalmente, os com
ponentes das montagens de A.P.E. ja 
estiio devidamente identificados, vi
sualmente, ou no T ABELAO A.P .E., 
ou no pr6prio "chapeado" da monta
gem. .. Mas quando algumas ~as nao 
muito "usuais" sao empregadas nos 
circuitos, costumamos mostra-las ,m 
detalhes, de apai&cia, pinagem, m,i
bolo e outros quesitos ... Nesse sentido, 
a figura mostra, no item 3-A, o 
transfstor 2N2222 (usado, no TEDIG, 
como sensor de Temperatura. .. ), enfa
tizando que existe, no componente, 
uma "orelhinha" na base do seu corpo 
metilico (indicada pelas setas ... ) a par
tir da qual podemos, facilmente, iden
tificar a sequencia dos nomes e 
fu~oes dos seus terminais ... Outro 
ponto a ser considerado: o capacitor 
eletrolftico empregado na montagem, 
deve ter seus terminais em dispos~ao 

veis. .. Entret.anto, como m6du
lo independente e "aut.Onomo", 
nada impede que o circuito, in
cluindo transformador de for
~a, safdas do "rabicho.. e do 
cabos que vao ao sensor, etc., 
seja totalmente "embutido" ' 
nurn container padronizado, 
conforme sugestiio dada ao fi
nal. 

• - Tubinho de vidro (pirex) para 
pro~ao/ved&;ao do transfstor 
sensor, ou ainda pasta de epoxy 
ou de silicone, para ved&;ao das 
conexoes aos terminais do dito 
transfstor/sensor. TamMm re
comenda-se o uso de espaguc
tes pla'.sticos na pro~o/iso
~ao de ta.is conexoes (ver fi
guras, mais adiante ... ) 

• - Cabinho isolado paralelo, no 
comprimento suficiente para 
posicionar o sensor ( ate 10m, 
sem problemas, segundo nossos 
testes. .. ). 

• - Par de conetores (macho/fe
mea) tipo P2/J2, RCA ou ou
tros, para eventual "plugagem", 
do cabo do sensor ll caixa prin-' 
cipal ou ao painel do circuito. 

LCV INSTRUMBNTOS 
0 MENOR PRECO 

Mll,'INmlO IJIGfl'Al. 
• Visor LCD: 3 1/2 dig. 
• Tensao DC: 1000V 
•Tens!oAC: 750V 
• Corrente DC: 10A 
• COrrente AC! 1 OA 
• Reslst!ncia: 200f.JIO 
• Capacl!Ancla; 200uF 
• Frequ(mcla: 200KH, 
• Teste de Dlodo 

11 

• Taste de Contlnuldade 
• DATA HOLDfTTI. 
• Transistor •hFE• 
• lndlcador LOglco 

MUJ1METRO DIGITAL 
• Visor LCD: 3 112 dig. 
• Tensao DC: 1000v 
• Tens!\o AC: 750V 
• Corrente DC: 10A 
• Reslsffinda: 200m 
• Tesle de dlodo 
• Medldas hFE 

US$ 50,oo 

FREQUENCIMETRO 
DIGITAL 

FD31P • 550 MHz 

US$400,00 

lnslrumento de med1<;ao com exce
iente eslabiUdade e preetstl.o nas 
faixas de 1 Hz a 550 MHz (canal A) e 
60 MHz a 550 MHz {canal B). 

-

(011) 223-6707 
(011) 222-0237 
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uial (como mostra a figura 3-B), por 
questoes de aoomod~ final da placa 
em f~o da vis~ao dos di5-
plays." Observem que. nesse "mode
lo .. de capacitor, o te:nninal porsi.tivo 6 
aquele que sai da extremidade da ~a 
que cont.Sm wna reentdncia (indicada 
pela seta. .. ). Um terceiro item, tamb6m 
importante, refere-se ao Integrado 
Regulador de Tensao, 7805 (vejam 
3-C), que externamente "parece" um 
transfstor de Potencia comum, mas cu
jas f~s e pinagem "nao tern nada a 
ver" "" Observem, na figura, que du
rante a instalac;lio e montagem do dim 
Integrado h placa, ele deve ter seus 
tenninais dobrados em fulgulo reto, de 
modo que - sobre a placa - fique com 
a "cara" para baixo (a sua "costa" 
me~ca para cima-). Os detalhes 
mostrados nos itens B e C da figura 
slio importantes pra uma boa acomo
dru;lio final das "coisas", de modo que 
Dada, na placa, fique "mais alto" do 
que os displays nwn6ricos, o que atra
palharia o pr6prio "enjanelamento" 
dos dfgitos ••• 

- FIG. 4 - DETALHANIX> OS DIS
PLAYS- - Os tr8s dfgitos dos dis
plays do TEDIG slio formados por 
unidades do tipo anodo oomum, de 
configur~lio padrlio (sao displays a 
LEDs, de 7 segmentos, mais um ponto 
decimal. •• ), componentes de 10 pinos, 
cuja identificai;ao de tenninais 6 cla
ramente mostrada na figura. •• Como 6 
convencional em Eleoonica Digital, os 
aegmentos do display (aqueles "peda
cinhos" com os quais slio "desenha
dos" os algarismos, de "O" a "9" ... ) 
sao codificados com letras, de" A" at6 
"G", havendo, contudo a presern;a 
tamb6m de um elemento extra. um 
ponto decimal (identificado, na figura. 

500mA 

Tl:010 

como "P" ... ). Alc!m disso, existe o 
terminal correspondente ao anodo de 
todos os LEDs que fonnam o display, 
identificado na figura com o sfmbolo 
"+" (pinos 3-8 de cada display ... ). 
Observem ainda a ~ dos dez 
pinos ( e a sua correspon~ncia aos 
segmentos ••. ), com a ~ vista pela 
frente ... Ainda na figura, temos o de
talhamento do LED retangular utiliza
do no circuito para a indi~ de 
"grandeza negativa", e cujo terminal 
de aoodo (A) 6 identificado pelo faro 
de ser o mais longo dos dois que o 
componente apresenta. •• 

- FIG. 5 - "CHAl_>EAIX)" DA MON
T AGEM - A placa. agora vista pelo 
seu lado nao cobreado traz a indica~iio 
visual, claramente estilizada ( dentro 
das normas adotadas por A.P .E., com 
as quais voe.es, Leitores/Hobbystas,j.i 
estao acostumados. •• ) de todos os 
componentes, identificados pelos seus 
c6digos, valores, polaridades e outras 
caracterfsticas... 0 importante, mes
mo, 6 observar o posicionamento dos 
componentes polari7.ados: o "Integra-

. do" 7107 deve ficar com sua extremi
dade "marcada" situada entre os resis
tores de lOK e IOOK, os tr8s displays 
devem ser inseridos na placa. de modo 
que os "pontos decimais" fiquem no 
canto inferior direito .•. Os diodos, in
clusive o umer, devem ser posiciona
dos considerando a "dir~lio" da ex
tremidade marcada com um anel ou 
faixa. •. A polaridade do capacitor ele
troHtico deve ser observada... A in
se~o e o posicionamento do Integra
do 7805 tamb6m merecem ate~ao (na 
placa, depois de ter seus tenninais de
vidamente soldados e dobrados, ele fl
ea com a sua "costa" met.ilica voltada 
para cima. .. ). Quanto ao LED, seus 

E....,. ___ __,, 
BC.....,. ___ ___, 

LADO DOS COMP. 

L 

1 
D 

Fig.6 

terminais de anodo e catodo esdo cla
ramente indicados. .. Resi.stores e capa
citores "comuns" (noo polarlzados...) 
devem ter seus ftlore8 respeitados em 
fUDliao dos lugares que ocupam na 
placa. .. E tern mais: existem, na p:taca. 
dcz jumpers (ped~os simples de fio 
interligando dois pontos espedficos ••• ), 
codificados de J1 a 110, e dois dos 
quais neobwn pode ser "esquecido", 
sob pena de niio funcionamento, ou de 
indica¢es err6neas, do circuito ... Co
mo sempre, inseridas e soldadas tDdas 
as ~as, o conjunto deve ser conferi
do, componente a componente, valor 
por valor, c6digo por c6digo, cada po
laridade e posi~ao. incluindo nessa ve-
rifi~ a atmlise dos pontos de solda, 
pela face cobreada da placa. .• Termi
nada essa verifi~ao (que deve ser 
verdadeiramente cuidadosa. .. ), as "so
bras" de terminais e "pernas" podem, 
entiio, ser cortadas, para que o lado de 
baixo da placa niio fique parecendo as 
costas de um porco-espinho ••• 

- FIG. 6 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Poucas e simples, sao as 
liga¢es externas ao Impresso ••. Quan
to ao sensor (transfstor 2N222), 6 born 
lembrar que o coletor e a base do dim 

GERAOOR DE BARRAS 
GB-52 

US$3D0,00 

Gera padrOes ; cfrcuro, pontos. 
quadrfculas, circulo com quadnculas. 
linhas vertic:aios, linhu horizonlais, eseala 
de C1nzas, barras de cores, cores 
cortadas, vermelho, verde, azul, btanco, 
lase. PALMft'jTSC puros com cristal. 
safda de Fl, safda de sincronismo. sltida :========:"" de RF canais 2 e 3. 

US$110,00 
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TUBINHOOE· 
VIOIIO (PIREX) 

I 

RECOBAIA CIEPOXY 
OUSIUCONE.. 

cujo devem ser "juntados" e ligados ao ponto 
BC da placa. .. J4 o emiaor do trans!storsen
sor deve ser ligado (adivinhem...) ao ponto E 
da placa... Essa conexao, dependcndo da 
apli~o e da necessidade, pode ser razoa
velmente longa, tendo at6 uns IO metros de 
extemlio (comprimento que, nos nossos tes
tes, mostrou viabilidade ••• ). As outras li
~s ~ placa referem-se aos fios/tenninais 
do IIICCUaHrio do trafo de alimentar;ao ••• 
Lembrar sempre que o dito aeaaHrlo 6 o 

... !ado" do transformador que tern dois fios 
com cores iguais nM extremidades, enquanto 
que o primario 6 aquele que apresenta ~ 
fios de cores ~ .. De qualquer modo, 
quern realmente "n§o entender" o diagrama 
da figura 6 deve, urgentemente, procu.rar Oil• 

cro H~y. !iJJo .. ca,,;ar sapo com csdlinguc", 
OIIOOlllll~ 

-FIG. 7 - "AJEITANDO" 0 SENSOR- -
Conforme ja deve ter ficado mais do que cla
ro, o elemento ICDIIOl' de Temperatura (que 
"converte" os "graus" em parlhnetros de 
"voltagem", a serem interpretados e lidos 
pelo circuito ... ) 6 o transfstor 2N2222 ... Este, 
na maioria das apli~, deve receber al
guma protes,iio, no sentido de isolar as co
nexoes aos seus tenninais, j4 que - se isso nao 
for feito - "leituras" e interpreta1;oes err6-
neas se verificariio (devido ~ grande sensibi
lidade dos estagios iniciais internos do con
versor anal6gico'digital 7107 ... ). Basica-. 
mente, duas maneiras existem de proteger 
el6trica e mecanicamente tais conexoes ... Em 
7-A temos uma sugestao simples, podm 
muito wlida, para indmeras aplicai,;oes, com 
o transistor/sensor "embutido" num tubinho 
de vidro, tipo "pirex" (pode ser obtido em 
casas que fornecem materais para laborat6-
rios qu!micos •• ,), jun~ de tenninais com 
os respectivos fios protegidas por ~ 
pl4sticos, e uma boa v~o na tampa do tu
bo (com pasta de silicone, ou cpoiy ... ). A so
lur,;ao mostrada em 7-B 6 ma.is simples, 

@ 

Fig.7 

podm tamb6m efetiva. para vmas apli
Clll,&s, com os tenninais de li~ do 
transistor/sensor ligados por solda aos rcs
pectivos fios, conexoes protegidas por ~ 
guctes pl4sticos, e todo o conjunto protegido 
por uma camada de pasta adesiva e isolante 
de epoxy ou de silicone ••• 

0 sensor (trans!stor 2N2222), obviamente, 
deve ser posicionado ou instalado em ponto 
que permita "buscar" ou "sentir" a Tempera
tura a ser medida. •• Dependendo do meio em 
que o sensor v4 ser colocado, fica claro que 
(sendo o conjunto bhico um mero divisor de 
Tensao com sa!da proporcional h Temperatu
ra. .• ) qualquer fator iaisovo extemo, eletri
camente estabelecido entre os terminais, pode 
influenciar e alterar a real "curva" do conjun
to... ~ essa a razao pela qual recomendamos 
bons isolamentos el6tricos nas ju~ dos 
tenninais do 2N2222 e os fios que conduzem a 
info~ aos pontos E-B-C da placa. •• 

T~m por quest6es de durabilidade do 
pr6prio sensor ( com sua superffcie metalica. •• ), 
se este deve trabalhar num meio "hostil", 
quimicamente falando, toma-se 16gico o nosso 
cuidado com a protec;ao do dito sensor ••• O 
born senso deve, sempre, guiar o Lei
tor/Hobbysta numa eventual instalaQilo ou 
aplic.3!rlio do sensor do TEDIG .. . 

A CALIBRACAO .. . 

Depois de conferir tudinho, nlo esquecen
do que as conexoes do prim6rio do transfor
mador devem corresponder h Tensio dare
de C.A. local (vejam que, na fig. 6, Oil termi
nals correspondentes a 220V, do primtrio 
estao em linhas tracejadas, indicando a opc;:li.o 
de lig~ao, uma vez que a conexiio padriio 6 
para redede l lOV ... ), uma forma meio "crua" 
(mas bastante efetiva. •• ) de calibrar o TEDIG 6 
mergulhar o sensor, inicialmente, num reci
piente com 4gua e gelo em cubos ••• Ap6s Ullll 

10 minutoe (tempo necess4rio para a devida es
tabi~lo da Temperatura. .. ) o bim-pot""B" 
deve 8et' aju&tado, de modo que o dilplay mos
tre 0!1C ... Em aeguida, tamb6m por 'Im mini• 
mo de 10 minutm, o aent10r deve 8et' mergu
lbado em Agua fervendo (borbulhando e "sol
tando" vapor ... ), regulando-ae enllo o trim
pot•A" de modo que o dilplaymoetre lOOl!C. 

Depoil de feita essa calibr!IQlo buica. 
conv&n (para um mhimo de precislo ... ) re
calibrar, na mesma sequ!ncia (4gua oom gelo, 
e depois Agua fervendo ... ) mais wna ou duas 
vezea, sempre procurando paramettar za:o e 
oan graus, de modo a bem equalizar os limi
t.es, garantindo uma precisio bastante aceiti
vel, para muiw aplic.3!r&:s. •• 

Se, contudo, a precisao requerida for lllllDD 
"aguda", entio a dnica safda pnitica 6 recorrer 
a um born terrm,metro digital que devem ser
vir com refe~ncia, escolhendo-se no mfnimo 
dois pontos extremos de Temperatura, na fi. 
U!;liO pretendida, ou • ainda melhor - tr& 
pontos, bem "distant.es", e • ap6s a obtelll,liO 
das Temperatu:ras, farer os ajustes de "ponto 
baixo" (trim-pot .. B") e "ponto alto" (mm
pot" A"), ma.is de uma vez, tentando, ao mes
mo tempo, fazer "coincidir" o 1Dl1:dto ponlO 
de Temperatura. em cada uma das sequ!n
cias ... 

A preci.sao bhica do TBDIG, por sf', si
tna•se em torno de 1 !'C (portanto, rnelhor do 
que l % dentro da faixa operacional do circui
to ••• ). A resol~llo (menor "intervalo" de 
Temperatura "indiclvel" ••• ) 6 1amb6m de "um 
grau" ... Tais parimetros, mesmo em apli
cai,;oes profissionais, sao mais do que sufic1en
tes para muim aplic.3!roes, principalmente 
considerando a boa Clll1abilidade do circuito do 
TEDIG ... 

••••• 
- FIG. 8 - SUGBSTAO PARA CAIXA- -

Em muitas aplic.3!r6es, o m6dulo do TEDIG 
nem sequer precisari de uma caixa "s6 pra 
ele", j4 que podera ser instalado em pain6is 
de instrumentos ou maquiMrioe aos 9uais w 
ser acoplado ... E certo que a placa nao 6 das 
ma.is pequenas, porem a condi~ao de j4 con
ter todo o circuito, incluindoo dilplayde tees 
dfgitos, facilita muito a acomod~iio do con
junto, na maioria das apliClll,&s ••• E poss1'
vel, contudo, montar e acondicionar o circui
to como um m6dulo totalmente independen
te ••• Nesse caso, sugerimos algo como o mos
trado na figura, como un, C1•1laiiierpadroni
zado abrigando a placa. transformador, etc., 
contendo, no seu painel principal, uma "ja
nela" de dimensoes suficientes para a f4cil 
visualizai;ao dos tees dfgitos do diaplay (uma 
"m4scara" de acrllico vermelho, transparen
te, facilitar4 a visualizai;ao, e dam um "ar" 
mais profissional ao arranjo ••• ). Nao esquecer 
que o cabinho paralelo que conduz ao senBOr. 
pode ter qualquer comprimento que se mos
tre necessArio para a aplic.3!r1io ... Nos nossos 
testes, uma distilncia de 10 metros nessa ca
bagem nao inseriu interfeitncias considem
veis, nem instabilidades notaveis na indi
cai;ao nu~rica. •• Nada impede que o Leitor 
tente (se isso for necesshio ••• ) maiores 
distanciu, inclusive com a utilizai;io "pre
ventiva" de cabo blindado, est6reo, com os 
dois "vivos" usados para u conexlles ativu 
do sensor, e a "malha" de "terra" devida
mente acoplada ao "zero central" da alimen
tar;§o aplit do circuito (correspondente, ele
tricamente, ao pino 21 do 7107, ou ao termi
nal "T" do 7805 ... ). Em qualquer caao, con
tudo, unicamente dependcndo de uma cuida
dosa calibra;lo, a precislo, confiabilidade e 
estabilidade do circuito, &erilo fatores nftidos 
de boas e s61idas apli~s. •• l 
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CAMPAINHA LUMINOSA 
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UMA SINETA- LUMINOSA, 
E A SUA UTIUDADEI 

0 sinal convencional de aviso de wn 
telefone, na forma daguela conhecidfs
sima "sioeta" (modernamente um som 
digit.a), "oodulante", ao qual ~m ji 
estamos mai.s do que acostumados ... ) 6 -
certamente - adequado para mtida per
~ por parte dos usuArios e cirCllDS
tantes, desde que o(s) ambient.e(s) apre
sent.e(m) um mvel m6lio de ru1dos rela
tivamente baixo, dentro da "normalida
de" _ Enuetanto. existem ambientes 
(priocipelrnente profifl&iooais.-) onde o 

nfvel de rufdo excede, de muito, a m&lia 
mencionada, tanto que - por razoos at.6 
legaia de cumprimento a postures traba
Ihistas de salubridade - as que nele tra
balham dclw:ln usar tampl'les de ouvido 
apropriados, essas coisas ... Tipicamente 
tal sitllai;tio se encontra em gnmdes ofi
cinas miec&tlcas, ferramentarias, indds
trias metallirgicas pesadas e outras ••• Em 
tais luga.res, um telefooe "tocando" e 
wna fonniga andaodo causam a na
n-. "impresslio sonora", ou seja: ne
nlumf 

Certamente que a maioria dos telefo
nes instalados junto a tais Iugares, si
twun-se nos cscrit6rioe ou em "nichos" 

administrativos ou de chefia. nos quais 
algumas vedac;l,es ao rufdo normalmente 
existem- Entretanto, nao 6 incomum 
que tamb6m nos saloes de alto rufdo 
existam termioais telefbnicos (at.6 por 
uma quest.io de atendimento emergen
cial-). A~m disso, a pessoa que nor
m.abnente flea no "nicho" razoavehnen
te protegido do barulho, As vezes tern 
que sair da1i - por vdrios motivos - e di
rigir-se ao salao de prod~ao. oficina, 
etc., submetendo-se ao mesmo forte 
rufdo ambiental j~ mencionado... Se o 
telefone "chamar'', em tais momentos 
ou em tais circunstancias, simplesmente 
6 impoafw,l notar ••• ! 

Uma J.Ampada vennelha, forte, estra
tegicamente posicionada, acendendo em 
"simultaneidade" com a campainha 
normal do telefone, constitui - nesses 
casos - um eficiente aviso "visual", uma 
aut!ntica "sineta luminosa", esta sim, 
capaz de ser percebida com toda clareza, 
independente da "zoeira" reinante no 
local. .. ! 

0 "n6" da questlio, contudo, 6 oamo 
ligar wna 14mpada forte, comum, nor
m.abnente alimentada pela C.A. local, A 
linha telef6nica, sem "bagun~ar" pad
metros e~tricos da dita Iinha, sem cau
sar danos de nenhum tipo ao proprio 
aparelho, e - principalmente - sem in
fringir regulamentos rigorosos das Cias. 
Telefbnicas (que, com todas as ra.roes, 
exipn absoluto isolamento entre as re
des de C.A. e suas linhas de transmisdo 
telef6nica.s, relativamente "delicadas" 
quanto a "picos" de T ensfio, Corrente 
ou dissip~§o incompat!veis com seu 
funcionamento ... ). 

Pois hem. .. 0 circuitinho do CAWF 
(Nlo tern nadinha a vcr com o "cara" ar, 
"babando" de vontadc de &er Preaidentc 
da Repdblica... Trat.a-se apeoa1 da abre
~ "livre" doll term01 que formam o 
oome CAMPAINHA LUMINOSA 
P/TEL.EfTONE...), apesar da sua extre
ma simplicidade, gnmde facilidadc de 
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.--------.------is·- -· ---©·· · · -· ·1 
LAMP. 

T 1N<I004 

LINH~-~--···~ 

TELE~~- •.. -~ LDR 

T 2K2 
DIAC 
D-32 

2 
TIC216D 

s 

ATE 
100W 

(200WI 
I 

& C.A. 
J"\..,- 110V 

f (220Vl 

'------------i,"1- .. - - - - - . -- . .J 

montagem e instaia,;;ao ( sem falar no 
custo tamb6m muito "em conta".-) 6 
capaz de reaJizar ta1 "casamento", sem o 
menor problema toonico, respeitando as 
proi~s e regulamentos que regem a 
u~ das linhas e aparelhos telefO
nicos. usando de wn "truque" opto-ele
trOnicos simples, porem efetivo, a partir 
do qual wn conponente intemo de 
Pot!ncia (fRIAC) aciona uma :ta.mpada 
incandescente comwn. de boa "watta
gem", em "conssonSncia" com a sineta 
nonnal do telefone, detenninando o in
confundfvel aviso "visual" da chamada! 

Completa isolac;ao, portanto, entre a 
c.A. e a 1inha telefOnica, boa Pot!ncia 
de acionamento para a(s) l!mpada(s) de 
aviso (100 ou 200W, srm dissipador no 
TRIAC do circuito, mas au 400 ou 
800W, se for ll88do o dissipador-.), ab
soluta facilidade e simplicidade na insta
Jac;io, tudo is.so aliado a um custo ( como 
p foi mencionado ... ) bastante baixo-. 
Enfim: uma montagern para "usufruto" 
direto (supondo que o Leitor/Hobbysta 
trabalhe em ambiente de alto n!vel de 
rufdo, conforme jit exemplificado ••• ) ou 
mesmo com born "potencial" para re
venda e ins~o para teroeiros, o que 
podera a~ render uns "agraditveis tro
cados" para o bolso (provavelmente fu
mdo, feito o da grande maioria dos bra
sileiros, que nao fazem parte de nenhu
ma "Comissao de Or~nto" do Con
gresso, ~ coisinhas-.) do dito cujo ••• ! 

Vale montar, vale experimentar ... ! 

••••• 
- PIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA

TICO IX) CIRCUITO - Nada pode
ria ser mais simples ... Em essl!ncia, to
do o arranjo nao passa de uma chave 
opto-eletrOnica de Pot!ncia que, pro
movendo uma absoluta iso~ entre 
a 1inha telefOnica (e usando um "pou
quinho" da energia desta, presente nos 
momentos em que soa o sinal de cha
mada.-) e a rede loca1 de C.A., penni
te acionar um dispositivo de alta ener
gia, tipicamente uma .IAmpadaconven
ciooal, de filamento, tendo como "ga-

tilho" o sinal e16trico nonnalmente 
destinado ao acionamento da "sineta" 
ou "campainha" 'normal do telefone. .. 
0 link entre esses dois circuitos, ele
tricamente separados, 6 feito pelo fei
xe de luz emitido pelo LED em di
r~ ao LOR.- Nonnalmente, em re
pouso, a 1inha telefOnica apresenta 
uma diferenga de potencial (fensio) 
fix.a, relativamente baixa e de polari
dade definida (C.C., portanto ... ). 0 
conjunto formado pelo dito LED, mais 
o diodo de prote<;ao 1N4004 e o resis
tor/limitador de 2K2 deve ser ligado A 
linha telefOnica em "opo~" de po
laridade, de modo que as jun~s se
micondutoms (LED e diodo ... ) nao 
pennitam a passagem de Corrente, em 
ta1 con~ao de repouso ... Entretanto, 
para fazer soar a campainha ou sineta 
do telefone, pela mesma 1inha 6 envia
do um sinal de energia relativamente 
alta, na fonna de Correole Alb:mada 
( cuja polaridade, portanto, se inverte 
ciclicamente durante a manifes
~iio ... ). Disso nos aproveitamos para, 
ap6s a retifica~ao efetuada pelo mes
mo diodo que, em cond~ normais, 
"bloqueia" a C.C., fazer acender o 
LED (a Frequencia da c.A. desse sinal 
de chamada costuma ficar na casa dos 
20 Hz ••. ), e sob um regime de Corren
te bastante modemdo,j4 que a presen
~ no "caminho", do resistor de 2K2 
evita excessos que possam danificar o 
LED, ou (o que 6 tenninantemente 
proibido. •. ) "carregar" a linha telefO
nica, derrubando demasiadamente sua 
imped!ncia natural, e interferindo com 
o born funcionamento do sistema. •• 
Notem que o conjunto LED/diodo/re
sistor encontra-se, na pdtica, "parale
lado" com o proprio aparelho telefOni
co, por6m de forma que nao coloca 
obstAculos ao seu funcionamento nor
mal... Assim, enquanto a campainha 
soa, o LED da CALUF emite "trens" 
de pulsos luminosos fortes... Estando 
oticamente acoplado A face sensfvel de 
um LOR (Resistor Dependente de 
Luz), e mantendo-se a "dupla" 
LED/LOR num compartimento "in-

devassitvel" A luminosidade ambiente, 
em condi~ normais, de "espem", o 
dito LOR man~m alto valor Ohmico 
entre seus tenninais. .. Jli durante o 
"toque" da campainha, a ilu~ 
do LED ocasiona wna forte queda na 
ResisWncia do dito LOR ••• Agora, ob
servem o m6dulo de PoWncia do cir
cuito, centrado num TRIAC 
(flC216D). Tai bloco estit ligado A 
c.A. local, com a IAmpada a ser con
trolada inte.rca1ada, de modo que (nma 
configurru;ao bastante "tradicio
na1:!.)o citado TRAIC trabalha co
mo simples interruptor, autorizando 
ou nao a passagem da energia necessit
ria ao acendirnento da l.Ampada... 0 
LOR, em conjunto com um resistor de 
33K (para rede de 110V) ou de 68K 
(para rede de 220V) forma um dos 
"ramos" de um simples divisor de 
Teasfio, cujo outro "br~" 6 formado 
pelo capacitor de 100n (lembrem-se 
que, como o conjunto trabalha sob 
C.A., o citado capacitor age como se 
fosse um elemento "resistivo", no ca
so ... ). Com o LOR sob escuridao, seu 
alto valor 6hmico detennina, na jun~ 
com o capacitor, um valor de Tensio 
muito baixo, insuficiente para veneer a 
barreira de Potencial oferecida pelo 
DIAC (que liga ta1 ponto ao terminal 
de disparo - gate - do TRIAC ... ), que 
6 de pouco mais de 30V ... 0 TRIAC, 
assim, permanece "cortado", inibindo 
completamente a pa.ssagem de energia 
A l.Ampada. .. J it com os pulsos lumino
sos emitidos pelo LED, "sobre" o 
LOR (durante o "toque" da campai
nha, como jit explicamos ... ), o valor 
6hmico do LOR cai a n!veis que per
mitem o surgimento, na sua jun~ 
com o capacitor, de uma "voltagem" 
nitidamente superior A barreira do 
DIAC... Nessa condi~ao, suficiente 
Corrente transita pelo dito DIAC ao 
terminal de disparo ("G") do 
TRIAC ... Este, entao, no seu percurso 
de chaveamento (entre terminais "2" e 
"I" ... ) toma-se plenamente condutivo, 
com o que a l.Ampada passa a receber 
praticamente toda a energia oferecida 
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pela rede c.A., acendendo em si multaneidade 
com a "sineta" do telefone (daf o nome meio 
"esquisito", mas perfeitamente justificlvel, 
de "Campainha Luminosa" ••• ). Observem 
que a relativa brevidade dos "toques" (e, 
consequentemente, dos acendimentos da 
lampada. •• ) pennite que - sem nenhum pro
blema de dissipai,lio ou sobrecarga - cargas de 
ate IO0W em II 0V, ou ate 200W em 220V, 
sejam confortavelmente acionadas pelo_ 
TRIAC, sem o auxflio de radiadores de calor, 
essas coisas ••• Entretanto, quern quiser ( ou 
precisar ... ) acionar a tampada (ou conj unto de 
Himpadas, obviarnente "paraleladas" entre 
sf ••• ) de ate 400W em 11 0V, ou ate 800W em 
220V, poder& faze-lo "sem sustos", a paritr 
da mera anexat,ao de dissipador de calor (nem 
precisa ser muito grande ••• ) h lapela met.ilica 
do TRIAC ... Quanto ao LOR, nos testes de 
Lalxlrat6rio, diversos modelos, oodigos e ta
manhos funcionaram perfeitamente no cir
cuito ... Entretanto, se for notada falta de sen
sibilidade no conjunto "opto-isolador", isso 
podera ser - certamente - corrigido pela sim
ples alterai,lio experimental do valor do resis
tor anexo (em ~rie. •• ) ao dito cujo. Na faixa 
que vai de I0K ate HXJK, valores diversos 
podem ser ex perimentados, ate obter-se a de
sejada sensibilidade ... Em casos extremos, 
tam~m o valor original do capacitor poderll. 
(ou deve~ •• ) ser experimentalmente alterado 
(dentro da gama que vai de 47n ate 220n. .. ), 
na busca de um equillbrio adequado no divi
sor de Tensao, e que proporcione a requerida 
sensibilidade ao conjunto ... 

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

PRESSO ESPF.dFlro - Apesar da presen
<,a do "acoplador 6tico" sobre a pr6pria pla
ca, "improvisado" a partir do LED e do 
LI •R, e atl5 da sua eventual blindagem opaca, 
gracls h pequena quantidade de componentes 
e ao arranjo geral super-simples do circuito, 
a placa especrtica de Circuito Impresso resul
tou pequena e de confec,;lio bastante f&cil ••• 
A figura mostra o padriio cobreado (1m pn>
to, j& que as 11.reas livres de cobre slio mostra
das em bnmco. .. ) em tamanho natural (escala 
I: I), tornando elementar a "carbonagem" 
direta sobre um fenolite virgem nas di
mens6es indicadas na LISTA DE PE<;AS. 
Embora o padrii.o seja descomplicado, como 
partes do circuito operarlio sob nfveis de 
Tensao, Corrente e l'ot!ncia nada desprezf. 
veis (o setor de c.A .. centrado no TRI AC ... ), 
~ sempre born tcmar certos cuidados nas ve
rificar,;&s finals, j& que qualouer "curtozi
nho" pode "levantar fu~a•' sob tais con
dii,l'ies ... De qualquer modo, mesmo um ini
ciante sem muita pratica (desde que se dispo
nha a fazer as "coisas" com capricho e 
atcnc;:io, conferindo cada passo ... ) conseguirll. 
elaborar a plaquinha, sem grandes proble
mas ••• <)uem for muito "pagao", deve col
sultar previamente as INSTRtJ<X)ES GP,.. 
RAIS PARA AS MONTAGBNS, Ii no co
me<,o da Hevista, onde sao transmitidos da
dos e infonnai;lles da maill alta importancia 
para o suoeBSO desta e de toda e qualquer OU• 

tra montagem em Circuito lmprcBBO ... En
fim: enquanto a plaquinha mat noo "bater" 
direilinho com o modelo diagramaclo na n
gura, "nem pcnsar" em ir enfiando e soldan
do os componcntes, 11enlo ••• 

- PIG. 3 - CHAPl!AOO DA MONTAGP.M -
O Lado doll componentes (face noo cobrea
da...) ll10ltta todu as pe<,a11 posicionadaa, 
identiticadu pelos llCWI oodigo,i, valorea e 
oulros dadol "viauais" importantes. .. Obller• 
var, principalmcnte, os aeguintes ponloll: 

• 1 - TRIAC tlpo TIC216D ou 
equivalente 

• 1 • DIAC tipo D-32 ou equivalen
te 

• 1 - LOR comum. pequeno ( di!me
tro m4ximo em torno de 1,0 
cm.) 

• 1 - LED vennelho, redondo, de 
born rendimento luminoso 

• 1 - Diodo 1N4004 ou equivalente 
• 1 - Resistor 2K2 x l/4W 
• 1 - Resistor 33K x l/4W OU l/2W 

(para rede de 110V, unicamen
te_.) 

• 1 - Resistor 68K x l/4W OU l/2W 
(para rede de 220V, unicamen
te .•. ) 

• 1 - Capacitor (poli6ster) I OOn x 
250V (p/rede de llOV) ou x 
400V (p/rede de 220V) 

• 1 - Placa de Circuito Impresso, 
com lay out especffico para a 
montagem (4,0 x 2,7 cm.) 

• - Fio e solda para as liga¢es 

• 1 - Caixa, pequena. para abrigar a 
montagem. 0 modelo 
"CPOll", da "Patola" (9,0 x 
5,5 x 3,0 cm., "~ certinho" ... ) 

• - Material para vedat;iio 6tica do 
par LED/LDR. Um tubinho ou 
caixinha de material opaco, se
vini (ver figuras, mais adian
te ... ). Se a caixa principal que 

Fig.2 

- Posii.3o do diodo I N4004, com suaextremi
dade marcada (pela faixa ou anel em cor "di
ferente" ... ) "apontando" para a localizai.Ao 
do resistor de 2K2 ... 

• Identificai;;lio dos terminais ("A" e "K") do 
LED, em func;:So dos seus pontos de ligai,io h 
placa._ 

- lll8Crr,lo dos tcrminais do THIAC, de modo 
que a lapcla met&lica deste fique voltada para 
a posi<;io ocu pada pelo resistor "H x .. ••• 

- l·alando em "Hx", lembrar (ver "esqucma" 
e LISTA DB PE<;AS ••• ) que seu valor Ede
pendentc da Tensao da rede c.A. local - 33K 
para I JOV ou 6!lK para 220\ -• 

Os demaiB componentes nlo !em polaridade 
ou cond~ .. especiais" de posicionamen
to_ Observar, porEm, que tank> o LED 

abriga o circuito for de material 
opaoo, e por nenhum furo nela 
feito possa a luz penetrar, nem 
havem necessidade de blinda
gens 6tlcas especiais no conjun
to LED/LDR ••. 

• 1 - Par de conetores (pode ser do 
tipo "Sindal" ••• ) para os tenni
nais de lig~ao A linha teleffmi
ca. •• 

• 1 - Tomada (opcional) comum. de 
encaixe, para C.A.., para a sar
da de Potencia (A lftmpada e 
A c.A-.. ) da CALUF. .. Qual
quer outro sistema de conexio 
pode ser usado, desde que dife.. 
reote dos bomes ou tenninais 
utilizados para lig~io A linha 
telef8nica, de modo a prevenir 
enganos ou trocas "fatais" aos 
componentes (e ate A pr6pria 
linha telefe,nica. •• ) 

• 1 - U.mpada ( com respectivo so
quete), de "wattagem" dentro 
dos limites indicados (podem 
ser vwias lAmpadas, em parale
lo, "somando" no mrudmo as 
Pot.encias indicadas como mit
ximas. •• ) e para Tensio com
patfvel com a da rede local ( 110 
OU 220V) . 

• - Caho paralelo comum. em 
qualquer comprimento que se 
mostre necessitrio para a insta
l~ao "remota" da(s) lfunpa
da(s). 

Fig.3 

quanto o LOR devem assumir posii.6es es
pecf'fiCIIII sobre a placa, com seus tcrrninais 
dobrados tm 90", de modo que a "cabe<,a" 
, luminosa do primeiro, e a face foto-sens(vel 
do segundo, fiquem rigorosamente "cara-a
cara", juntinhas (detalhes na prdxima figu
ra ... ). No mais E s6 efetuar a "tradicional" (e 
obript6ria. •• ) conferencia ao final, verifi
cando cada posii.!o, oodigo, valor, polarida
de, etc., e tam~m analisandoaqualidadedos 
pontos de solda pela outra face da placa. .. Sd 
depois de cumpridos tais "rituais" (e nlo ten
do sido encontrado nenhum problema, ou - se 
encontrado - corrigido ... ) 6 quc as "sobras" 
d1111 "pemas" e tcrrninais podem ser cortados, 
pela face cobreada do Impreaso ... 

• FIG. 4 - DIITAUIHS DA BUNDAOl'!M 
O'flCA PARA O LP.J> B U>R- - Primci-
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CAl)(lNHA OPllCA 
!V5 x 1.0110cm) 

Fig.~ 

--

COBRINOO 0 
CONJUNTO 

TERMINAi$ BEM 
DISHNTOS, PARA 
QUE NAO OCOAA/\M 
"INVER&!ES'" _ 

PLACA \ LAOO 005 COt.4PONfN1£5 J 

Fig.5 
APARELHO 

UNHA TElff. 

ramente a figura enfatiza o posicionamento 
relativo dos LED e LOR, com suas superff
cies "ativas" faceando uma a out:ca, bem 
"encostadinhas" (de modo que a luz emitida 
pelo LED possa atingir totalmente, e "em 
cheio", as pistas foto-resistivas do LOR ... ). 
Para tanto, conforme ji foi dito, basta dobrar 
os terminais dos dois componentes (ap6s a 
soldagem Msica a placa. .. ) e angulo reto, cal
culando a opera«,lio de modo que o conjunto 
resulte exatamente na posi',llO final mostrada 
na figura. .. Isso feito ( e se a placa niio for, na 
acomoda',lio final, instalada numa caixinha 
opaca a luminosidade ambiente ... ), uma cai
xinha de veda',ao 6tica (obviamente opa
ca. .. ), com medidas aproximadas de 2,5 x 1,0 
x 1,0 cm. deve ser usada para "encapsular'' o 
par de componentes, garantindo plena escu
ridlio "111. dentro", quando o LED nao estiver 
aceso ... A dita caixinha/blindagem pode ate 
ser feita de papcllio grosro e escuro, colan
do-se o arranjo sobre a placa (e sobre o 
LED/LOR ... ) de modo a garantir a "coisa" ... 
Nada diffcil ou exigindo "grandes habilida-
des'' .•. 

• FIG. 5 • CONEXOES EXTERNAS A 
PLACA (INSTALA<;AO BA.SICA-)· Ao 
mesmo tempo, no diagrama, temos a "expli
~ao visual" das conexoes externas a placa 
( esta ainda vista pela face nao cobreada. .. ) e -
por serem muito diretas e simples • tambem 
as pr6prias liga,;ooes de iostala«,lio final da 
CALUF... Os pontos "T -T" serao ligados 
(eventualmente com a "intermedias:ao" de 
um par die terminais tipo "Sindal" ... ) alinha 
telef6nica, eletricamente em "paralelo" com 
o pr6prio aparelho (telefone). J!I os pontos 
"S-S" representam os acessos de Pot!ncia da 
CALUF e devem ser Jigados a lampada (ou 

r T CALUF 

I LADO 
T DOS 

s 

I COMP. ._ ________ s_,.._j _____ _ 

CABO PARALEL.O, 
OUALOUER 
COMPAi MENTO 

lampadas ... ) e a c.A., exatamente conforme 
indica o diagrama (tambem nesse caso, even
tualmente um par de terminais, ou mesmo 
uma tomada, podem ser utilizados para faci
iitar as conex6es. •• ). Notem que a distancia 
entre os terminais "S-S" da placa, ea lam
pada/liga«,lio a CA. pode • na pratica • assu
mir qualquer comprimento que se mostre ne
cessirio... I 0, 20, 30 metros ou mais, nlio 
serao problema, bastando "puxar'' um cabo 
isolado paralelo comum ab! onde se queira 
colocar a lampada e ate onde seja possfvel 
buscar a neces~ria energia CA. Conforme j§ 
foi dito, mesmo varias Jampadas pode, si
multaneamente, ser acionadas pela CALUF, 
desde que a "soma das suas wattagens" nao 
ult:capasse os limi tes ji indicados ( e que po• 
dem ser ampliados, tambEm conforme j!I ex
plicado, pela simples instala«,fto de dissipador 
de calor no TRIAC ... ). Em qualquer caso, 
contudo, as lampadas devem ser instaladas 
conforme mostram os diagramas das figuras 
1 e 5, porem "paralelando-se" entre sf as di
tas cujas ••• Pelo "impacto visual" e pelo po
der que tern taJ cor de "ch.amar a aten«,lio", 
recomenda-se a utilizru;;ao de lampada(s) 
vermelha(s), mas obviamente que nao E 
"proibido" usar lampadas de out:ca cor, a 
crib!rio do gosto, das necessidades e das con-
veniencias locais... · 

••••• 
Tern um pequeno detalhe pratico quanto a 

instalai;ao, no que diz respcito as ligar;ooes a Ji. 
nha telef6nica, que devem obederer h polari
dade de modo que, em "repouso", o LED do 
nosso "acoplador 6tico" nllo ac.enda. .. Como 
s6 existem, obviamente, dualpossibilidades de 
combi~s para tais lig~, se numa de-

Fig.6 

CAIXJNHA 
"PATOLA" 
MOO.CP011 
(9,0 )( 5,5 x 3,0 cm.} 

100W 
LAMP(200WI 

C.A. 
110\1 
(220\ 

tenninada configurai,fto o conJunto nao fun
cionar, basta inverla- as conexoes a linha, para 
que tudo se corrija, automaticamente ... 

Para se fazer um teste rapido e seguro, 
convEm - por exemplo • pedir a um amigo que 
fa',ll uma liga«,fto telef6nica para o local da ins
taJa«,lio, de modo a confirmar o funcionamento 
do conjunto ... Nao esquecer, ainda, que de
pendendo de parametros muito radicalmente 
"extremos" no LDR utilizado, pode ser ne
cessiria a mudall',a experimental de al guns va
lores de componentes, na busca de adequru,lio 
da sensibilidade, conforme j!I explicado ... 

••••• 
· FIG. 6 · SUGESTAO PARA A CAIXA DA 

CALUF • Dependendo da instala«,lio final, 
talvez nem seja necessmia uma caixinha es
pedfica para o circuito, porem se o Lei
tor/Hobbysta pretender um acabamento "e• 
legante" e convenieme para o circuito, a su
gestiio mostrada na figura nos parece a mais 
adequada, constituindo um pequeno m6dulo 
de aparencia profissional... Nessa configu
ra«,ao "esb!tica" a CALUF pode ab! ser 
"produzida" para revenda e instala«,ao para 
terceiros ... Observem, porEm, as eventuais 
implica.;oes legais: tal atividade apcnas 6 "li
berada" para os que adquirem diretamente o 
eventual KIT de montagem, ofertado pela 
Conessionaria Exclusiva. •• Nlo E paminda, 
sem a espedfica anuencia dos Detentores dos 
Direitos, a industrializru;;ao e comercializru;;lio 
"livre" do circuito ... ! 

••••• 
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II 
AMPLIFINHO 

I I 

OS AMPLIFINHOS DE AUDIO, 
E O SEU "TAMANHO" ... 

0 Leitor/Hobbysta que acompanha 
APE j4 deve t.er visto, aqui mesmo nas 
110S$8S pliginas, pelo menos wua dezena 
de projetos praticos de boos amplifica
dores de 4udio, em variada gama de 
Poteac.iM, sensibilidades, facilidades de 
controles, destinat;oes e "int.e~" as 
mais diversas ... 

Sejam "circuitados" A base de com
pooentes discretos (traosfstores. .. ), se
jam centrado8 em Iote~ e,pedfi-
008, os Amplificadoffll de 'Audio comti
tuem uma categoria de projetos ampre 
solicitados e oonti.nuament.e bem apro-

veitados pelos Leitores, por 6bvias 
razoes: 6 diffcil enoontrar um Hobbysta 
que ounca t.enha montado e utilizado pe
Jo menos um circuito de amplificador, 
em qualquer dos nfveis e possibilidades 
praticas j4 descritas ... 

Para at.ender aos "fominhas", aos 
et.emos "exagerados" de plantao, nosso 
Laborat6rio esut desenvolvendo um 
m6dulo realment.e "bravo", com Polla
da final na casa das cent.enas de watts, 
porem trata-se de um projeto - inevita
velment.e - de alguma complexidade na 
sua montagem, e de custo na part.e mais 
alta da .. rampa" (pelo menos conside
rando o dispendio m6dio de "gram" 
nonnalment.e requerido pelos projetos 
mostrados em APB, oostumeirament.e na 

faixa "muquirana", como 6 nossa filoso
fia de traballlo_,). Entretanto, jamais 
nos esquecemos da "outra ponta" das 
necessidades, vontades e int.en~, que 
requer, para muitas aplica(;6es pr4ticas, 
pequenos amplificadores (gerahnent.e 
com Potencia de no mbimo 1 watt. •• ). 

Gr~as aos modernos Int.egrados es
peclficos (cujo pr~ ainda esut um pou
co "salgado", infelizment.e ... ), 6 possf vel 
construi.r-se pequenos amplificadores a 
partir de um numero incrivelment.e bai
xo de component.es (sempre consideran
do que embora chamemos os lnt.egrados 
de "component.es", na verdade eles siio 
completos blocos circuitais, "embuti
dos" numa 6.nica caixinha preta cheia de 
"pemas" ••• ). Mas nao podemos nos es
quecer de que, a partir de arranjos cir
cuitais int.eligent.es e "enxugados", 
tamb6m com meros transfstores 6 possf
vel estruturar-se mini-amplificadores de 
excelent.e desempenho, e - principal
ment.e - mant.endo num mfnimo absoluto 
a quantidade de pe.;as ... ! 

0 AMPLIFINHO, ora mostrado, 6 
uma prova "viva" dessa a~ao ... 
Com Pot!ocia m4xima em tomo de 
0,6W, aceitando alimentru;ao entre 6 e 
9V, sob uma naturalment.e baixa "puxa
da" de Corrent.e ( o que permit.e o uso de 
pilhas, ou mesmo de wna bat.eriazi.nha, 
na sua alimentru;ao - a16m de font.es, 6 
claro ••• ), usa "uma duzia" de pe.;as de 
baixo custo, encontraveis em qualquer 
"botequim" eletrOnico, e pode ser mon
tado numa dimensao final comparavel 
com o tamanho de wna caixa de fosf6-
ros (e - not.em - mesmo sem grandes 
"apertos" no lay out do Circuito Im
preSBO especffico, para nao complicar a 
"vida" dos Leitores/Hobbystas ini

ciant.es, que ainda nao t!m muita pr4tica 
em montagens extremament.e compacta
das ... ). 

E capaz de excitar, com volume sufi
cient.e para aruw;ao local. dom6stica, um 
al.to- falant.e (8 ohms) de qualquer tama
nho (apenas a portabilidade ou disponi-



bilidade final de espru;o, delimitara as 
dimensoes do dito falante ••. ), sempre 
lembrando que, independentemente da 
Pot!ocia, quanto maior o alto-falante, 
mais "densa" fie.a a .. parede de som" 
gerada, e melhores ficarn as respostas 
dos tons graves (que nonnalmente se 
perdem, em transdutores tipo mini .. ). 
Opcionalmente, um ?ar de fones de ou
vido (ou "de cabe(ia", naqueles modelos 
maiores. .. ), com impedancia entre 8 e 16 
ohms, tambem podera ser confortavel
mente acionado pelo circuito, sern qual
quer rnodificru;ao ... 

A pesar da incrfvel simplicidade do 
circuito, a diston;ao e muito baixa, pra
ticamente imperceptfvel (nos ruveis de 
Pot!ncia manejados ... ), a fidelidade bas
tante boa, com uma gama de graves e 
agudos suficientemente ampla, e a sen
sibilidade de Entrada e compatfvel com 
a grande maioria das fontes "conven
cionais" de sinais de audio ... Cm unico 
controle, por potenci6metro, determina 
o nfvel ou volume do sinal, podendo 
muito hem "casar" sinais de intensida
des em ampla faixa, as necessidades 
operacionais do circuito ... 

Por todas essas caracterfsticas, o 
"ponto forte" do AMPLIFINHO e 
mesmo a sua versa.tilidade, uma vez que 
suas aplicac;oes praticas nao se restrin
gem as utilizru;oes mais "aparentes", na 
bancada, em acoplamento a outros pro
jetos, ou mesmo para - pura e simples
mente - "ouvir mt'.hica" ... 

£,, o tipo da montagem "acoru,elh!1-
vel", que, mesrno nao estando - no mo
mento - sendo "necessitada" especili
camente pelo Leitor/Hobbysta, pode (ou 
ate deve. .. ; ser reaJi.zada, sem o menor 
"sacriffcio" (pouco tempo, pouco di
nheiro, nenhuma complka~ao ... J, e man
tida pronta, numa gaveta da bancada, 
pois mais cedo ou mai.s ta.Ide J'IlOStrara 
sua validade, sem duvida. .. 

••••• 
- AG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA

TICO DO CIRCUITO - A estrutura 
ja e bem conhecida dos Hobhystas 
"veteranos" e, em sua essencia, e mo
demamente muito utilizada em A mpli
ficadores de aJta Pot!ncia ( obviamente 
corn transfstores "pesados" e mais 
componentes nas suas redes de polari
za,:;:ao, compensai.;ao, etc.). I :ntretanto, 
mesmo a partir dos modestos represen
tantes da "famflia HC", e possfvel or
ganizar-se um cin:uit<J funcional, de 
6timo desempenho, (sempre conside
rando que nao queremos "quebrar vi
drac;as" com o som final. •. ). 0 primeiro 
transfstor, um BC549C (alto ganho, 
baixo rufdo ... ; reali,..a a pre-ampliti
cac;ao dos sirn1.is, polarizado hasica-
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,----------------------------i + 6-9V 

+ 
100µ 
16V 

E ---, ~:.: n-. i-:-r• 7-+--1--a 

lOK 

I . 27K 

mente pelo resistor de 27K ao negati
vo, e recebendo a polariza<,:ao autoIM
tica, na fonna de realimentru;ao con
trolada, a partir da pr6pria Sal'da do 
circuito, via resistor de J SOK. Um re
sistor de 4 K 7 a base desse primeiro 
transfstor, realiza uma limitru;ao previa 
ms sinais, cup r-eramo e fcito atm6J 
do capacitor de Entrada, de 4u7 (que 
pennite a livre passagem de ampla 
gama de hequencias de audio, mas n1io 
(Hl(a "passar" CC, o qoc "~
ria" a cuidadosa polarizac;ao do 
BC549C ... ). No dimensionamento ini
cial dos sinais, um simples potenciome
tro de l OK (com ou sem chave - VER 
TEXTO e FIG UR AS ••• ) ajusta o nfvel, 
detenninando o volume final do som. .. 
Todo o "truque" de simplificac;ao do 
circuito, contudo, reside no arranjo em 
"totem" do par complementar (um 
BC547, NPN, e um BC557, PNP ... ) de 
Safda, com os emissores, "emenda
dos", oferecendo um cam in ho de baixa 
impedancia para entrega do sinal ja 
amptificado ao alto-falante, via capaci
tor de bloqueio de CC(] 00u). As bases 
de ambos os transfstores desse estagio, 
sao excitadas conjuntamente pelo cole
tor do componente de pre-amplifi
ca<,:ao (BC549C), r:orem contrapon
do-se um "diferencial" da Tensao de 
polariza,:;:ao nos ditos cujos, pela pre
sen~a dos dois diodos J N4 J 48 direta
mente "enfileirados" (entre a base do 
BC547 e a do BC557 •.. ). Esse arranjo 
ultra-simples, com o auxflio de mais 
uma polarizai.;ao/ realimentru;ao "au
tomatica" promovida pelo resistor de 
JKX (que "traz o posilivo atraves da 
carga representada pela pr6pria im
pedancia/ resistencia do alto-falante ••. ), 
permite que cada um dos dois transfs
tores complementares amplifique ape
nas uma fase do sinal, dividindo o tra
balho, mantendo a. dissipac,;iio geral 
rnuito haixa. e assegurando a melhor · 
rela<:tfo de Potencia/Distor~ao que se 
pode ohter com tao poucos componen-

BC557 

FTE IOU FONEI 
an 

Fig.I 

tes .•. ! A alimentru;ao geral pode si
tuar-se entre 6 e 9V (a maxima Poten
cia, octida logicamente sot 9V ... ), sob 
um dreno de Corrente muito baixo na 
ausencia de si.nal (quiescente) e ainda 
muito moderado, rr.esmo em condi<,:oes 
de "pico" ... Assim, 4 ou 6 pilhas, mes
mo pequenas, num suporte, ou ainda 
uma bateriazinha "tijolinho" de 9V, ou 
(para aplicru;oes que requeiram funcio
namento ininterrupto por perlodos 
prolongados ... ) uma mini-fonte, tipo 
"elimi.nador de pilhas" ligada a CA 
(com 250mA de capacidade de Cor
rente, da e sobra. .. ), serao plenamente 
suficientes para energizac,;iio do circui
to .•. Urr. capacitor eletrolftico de HX)u 
desacopla as linhas de alin1entru;iio, 
como e recomendado para circuitos 
desse tipo ••• Para plena Sal'da. o nfvel 
de sinal na Entrada deve situar-se em 
0,5V medios, porem rr,esmo excitru;oes 
inferiores a tal pariimetro conseguirao 
gerar um born rendimento sonoro final, 
suficiente para as finalidades "nor
mais" do AMPLIFINHO ... Com ex
cec;iio de microfones dinamicos 
(magneticosJ, ou capsulas fonocaptoras 
rmgneticas (ambos for.tes de sinal de 
baixfssimo nfvel...), a maioria das exci
ta<,:oes "normais" de m6dulos amplifi
cadores devera dar bons resultados 
com o circuito... Nfveis presentes na 
chamada Sal'da "Auxiliar" de tape 
decks, CD players portateis, etc., sao 
ideais para o circuito ••• 

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

IMPRESSO ESPECfFICO - A pla
quinha, alem de pequena, e simples err. 
seu arranjo de ilhas e pistas, de modo 
que mesmo os principiantes nao terao 
grandes dificuldades em realiza-la, 
hastando uin pouco de aten<,:iio e "ca
pricho" .•. 0 lay out, em tarr-anho ma
tural ( escala J: I) permite a c6pia dire
ta, por carhono, sobre a superffcie co-
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Fig.2 

LISTA DE PECA$ 

• l - Transfstor BC549C 
• 1 - Transfstor BC547 
• 1 • Transfstor BC557 
• 2 • Diodos 1N4148 
• 1 - Resistor 1K8 x l/4W 
• 1 - Resistor 4K7 x I/4W 
• 1 - Resistor27K x l/4W 
• 1 - Resistor 180K x 1/4 W 
• 1 • Potenciometro ( de preferencia 

mini· VER TEXTOj de lOK 
• 1 • Capacitor (eletrolftico) 4u7 x 

16V 
• 2 · Capacitores (eletrolfticos) 1 (XJu 

x 16V 
• 1 • Placa de Circuito Impresso, 

com lay out especi'fico para a 
montagerr: (4,3 x 3,2 cm.) 

• l - Pedac;o (pequenoJ de cabo blin
dado mono 

• 1 - Ped&c;:o (pequeno) de cabo blin
dado estereo 

• - Fio e solda para as liga,;;6es 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

1 - Knob para o potenciometro 
• l - Suporte para 4 ou 6 pilhas pe

q uenas, ou urr "clip" para ba
teria de 9V, ou ainda urna fonte 
(25() mAJ de 6 ou 9V 

• l - Alto-falante (qualquer tama
nho, porem quanto maior, me
lhor o rendimento sonoro e a 
resposta de graves. .. ) com ur.
pedancia de 8 ohms (Opcional
mente, o transdutor de safda 
p<xlera ser na forrna de fones 
de ouvido, de 8 a 16 ohms ... ) 

• l - Jaque (RCA, J2 ou outros ... ) 
para a ccnexao de Entrada de 
&inal (componente opcional, e 
dependente do tipc de utili
zw;;ao que se vai dar ao AM
PLIFINHO ... ). 

• - NOTA: Opcionalmente, o po
tenciometro utili7.ado (ver 
LIST A DE PPJ; AS) podera ser 
do tipo com chave, esta a ser 
utili.1,ada como interruptor geral 
da alimentac;:ao, conjugado ao 
controle normal de volwne. 
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breada de um fenolite virgem nas con
venientes dimens6es (tao mfnimas, que 
qualquer "retalhinho", sobrando af pe
la bancada, ou adquirido em Loja a 
"prec_;c de banana", servira. .• ). Noten: 
que muito facilmente o lay out poderia 
ter sido reduzido i metade das suas 
din:ens6es lineares, simplesrnente co
locando os resistores "em ¢" e apro
ximando mais os componentes uns dos 
outros ... Entretanto, nossos desenhis
tas optaram por uma configurac;:ao 
"folgada", enfatizando c direciona
mento do projeto aos iniciantes, que 
geralmente encontram algumas difi
culdades na fase das soldagens, se a 
plaque ta for m uito "apertada" ... M es
mo assim, grac;:as ao reduzido rn1rnero 
de componentes, as dimensoes finais 
ficaram bastante "economicas", cc•n
tribuindo para a eventual portabilidade 
do circuito, e tarr,~m para a sua ver
satilidade aplicativa... Um alerta: os 
novatos devem recorrer as infor
ma,;;6es contidas no encarte perrnanen
te INSTRU<;OES GERAIS PARA 
AS MONTAGENS (no come<;o da 
Revista. .. ), pois la se encontram fun
damentais conselhos e "dicas" para um 
perfeito aproveitamento da tecnica de 
montagem em Circuito Impresso ... 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" D.A. MON
T AGEM - Pelo lado cobreado, com a 
visa.o dos cornpom;ntes, a plaquinha 
e tao simples quanto pela sua face co
breada. .. As pe<;as, como e norma em 
APE, estao todas identificadas pelos 
seus c6digos, valores, polaridades, es
tilizac;6e~ diretas 4ue permitem mesmo 
ao iniciante "tocar o assunto" sem ne
nhum problema (como sempre, basta 
um pouco de atenc;:ao, e eventuais con
sult.as ao TABEl~O APE, nas pri
meiras paginas da Revista, quando du
vidas "crueis" surgirem •.. ). Os pontos 
que requerem um pouco mais de cui
dado sao: 

- Observar c6digos identificat6rios e 
posic;:6es dos !ados "chatos" dos tres 
transfstores. ()ualquer inversiio nes
ses it.ens, orstara o funcionamento 
do circuito ... 

- Orientw;;ao dos dois diodos, demarca
da pelas extrernidades marcadas i:or 
um anel ou faixa em cor contrastante 
(correspondente ao terminal de catodo 
- K). 

- Polaridac!e dos tres capacitores ele-
trolfticos (nitidamente demarcada nos 
pr6prios "corpos" das pe<;as, e levan
do ainda em conta que o tenninal posi
tivo costuma corresponder i "perna'' 
rr·ais longa do componente). 

- Valores dos quatro resistores, err, 
func;ao dos lugares que ocupam na 
placa. .. 

- Depois de tudo soldado, os pontos re
lacionados devem ser cuidadosamente 
conferidos, incluindo nessa verificac;:ao 
a conferencia da pr6pria "qualidade" 
dos pontos de solda, confinnando a 
ausencia de "curtos", ccrrimentos ou 
falhas (qualquer <lesses "galhinhos", se 
encontrado, deve ser corrigido antes 
do corte das "sobras" das "pernas" e 
terminais, pelo lado cobreado da pla
ca. •• ). 0 Leitor/Hobbysta iniciante no
tara qi;e algumas ilhas, junto M bordas 
da placa, estao "vagas" ... Tais pontos 
destinam-se M conexoe~ externas ao 
Imr rnsso, a seren: analisadas na pr6-
xirna figura. •• 

. FIG. 4 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - A placa continua "olha
da" pelo seu lade riio cobreado, o 
mesmo visto na figura anterior ... S6 
que agora, para "descomplicar o vi
sual", nao mais aparecem os compo
nentes diretamente soldados sobre o 
Impresso ... 0 que irnporta, nessa fase, 
sao as ligac;:oes "da placa para fora", 
todas muito claramente diagramadas 
na figura ... Aos pontos "+" e "-" de
verr. ser ligados os fios da alimentac;:ao, 
sempre recomendar,do-se o uso de fio 
vermelho para o positivo e fio preto 
para o negativo, confonne e norma. •. 
Os terminais do alto-falante vao aos 
pontos "F-F" da placa, atraves de fios 
soldados... o~ pcntos "E-T" refe
rem-se, respectivamente, ao "vivo" e 
ao "terra" da Entrada de sinal, e de
vem ser acessados vi.a cabo blindatlo 
mono ... Observar atentamente a iden
tificac;:ao e posic;:iio tlos respectivos 
cor.dutores "vivo" (cabinho interno, 
isolado) e "terra" (malha metalica que 
envolve o citado cabinho intemo, :sob 
a isolac;:ao geral, externa. •. ). Outro 
ponto importante c a conexao do r,o
ter.ciometro, que . na figura - e visto 
pela fren_te ... Notar que suas ccnex6es 
aos ponto:-, "P-P-P" da placa devem 
ser feitas com o auxflio de caho blin
dadc estereo, por urna raziio rnuito 
simples: se fosse utilizado caho mono, 
seriam preci.sos dois "peda<;os" <lo tlito 
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cabo (ji que precisamos de tr& condu
tores, sendo pelo menos um de "ter
ra", para boa blindagem contra zum
bidos e capta¢es ••• ). Observar, entil:o, 
que o dito cabo est6reo tern dois "vi
vos" internos claramente destacados 
na ilustra<,;iio atraves de cores lmmooe 
pret.o. .. Respeitar exatamoole as po
si¢es onde cada um dos tr& cc•r..duto
res e ligado, tanto no potenci6rnetro, 
quanto na placa (qualquer inversao in
validara O controle de volume, e/ OU 

acarretad zumbidos no som final am
plificado pelo circuito •.. ). Len,t,rar que 
os percursor de sinal (representados 
justarnente pela cabagem blindada. •• ) 
devem, na prati.ca, ser feitos com os 
menores comprimentos possfveis, 
tamb&n no sentido de prevenir cap
~ esp6.rias ... ). 

~ 
6 _ 9 11 (PILHAS. BAT,) 

OU FONTE 

Fig.5 

- FIG. 5 - UTil..IZA<;AO DO PO
TENCIOMETRO, PARA "LIGA
DESLIGA" DA ALIMENTA<;AO -
Norrnalmente, no ramo positivo da li
nha de alimentru,iio do circuito, inse
re-se um interruptor simples, que 
permita ligar-desligar o circuito quan
do se deseje ••• Entretanto, quern quiser 
simplificar os controle~, podera - sim
plesmente - usar como controle de "YO

Iume um potenci3metro do tipo com 
cba'VC. .. Fazendo-se as conexoes con
forrr e ilustra a figura, o rresmo 
"botao" usado para ajustar o volume 
funcionara, nos "primeiros instantes 
do seu giro", como chave interruptora 
geral da alimentru,iio, tornando even
tualmentf rr·ais ccnfo~vel a utili
z~iio do' AMPLIFINHO (e at6, em 
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certos casos, contribuindo para a mi
niatu~o geral do oonjunto, se isto 
for requiridc ou conveniente."). Notar 
que as cc nex6es aos terminais "oor
mais" do potenci&netro (para os pon
tos "P-P-P'' da placa...) devem conti
nuar "nos conforrnes" da ji comenta
da figura4 ... 

- FIG. 6 - OUfRAS POSSIBll.IDA
DES DE CONEXAO- - Se, oo Ingar 
de alto-falante, o Leitor/Hobbysta 
preferir a u~iio de fones de ouvi
do (ou "de ca~a" ... ), nada mais sim
ples: basta conetar os fios vindos dos 
ditos fones aos pontos origina]rrente 
indicados para lig~iio do alto-falante 
("F-F'). Eventualmu:te, a interve
niencia de um jaqoc apropriado ("ca
sando") com o plugue do cabo dos fo
nes, podera tomar a conexa.o mais 
pratica elegante... Observerr. que c
AMPLIFINHO e um circuito de am
plific~iio de um canal (mono, portan
to ... ) e assim, se um fone estbeo for 
utilizado, sera necessmio "macetear" o 
dito jaq1:K:, colocando em "curto" seus 
dois terminais "vivos", de m(l(:lo que o 
mesmo canal de audio seja enviado aos 
dois fones ... As lig~s do fone siio 
vistas em 6-A ••• Ja em 6-B temc,g a 
forma pritica de dotar a Entrada de 
sinal do AMPLIFINHO de um conve
niente jaque (no caso, do tipo RCA •.• ), 
que proporcionara tambem uma certa 
facilidade de conexiio para cabagens 
que "tragarrr o dito sinal, e sejam ori
ginalmente terminadas num pl.ugue 
compat1'vel... Notar que outros tipos 
de jaques tambem podem ser usados 
(J2, por exemplo ... ), desde que - em 
qualquer caso - respeitadas as identifi
c~CIC::f do "vivo" e do "terra" em cor
respor.dencia aos respectivos conduto
res do cabo blindado ••. Lerr.trar sem
pre que esse setor (Entrada) e muito 
crfticc quanto A cap~iio de zumbidos 
oriundos do "campo" de 60 Hz, e as
sim qualquer "mancadinha", inversao 
ou contato indevido, entre cabos, plu
gues, jaques, ilhas e trilhas da placa e o 
"escambau", pode gerar pobleminhas, 
nesse sentido ... Entiio ... caprichem. .. ! 

••••• 
CONSIDERACCES ... 

Como usar o AMPLIFINHO, nos 
parece aJgo tiio 6bvio, que niio necessita 
de mais detalhadas explic~s ... Vamos 
dar um exemplo: existem v~os CD 
players ccmpactos, aJguns at6 po~teis, 
quase todos (desse tipo ... ) aceitando au
di<;iio apenas por fone. porem dotados 
de um jaque de salda, rotulado de "auxi
liar" ... Para promover o dito CC por~til 
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a um autentico "sistema de som", para 
uso local e pessoal ( d.i pra sonorizar 
uma sa1a ou quarto, de dirnensoes nor
mais ••• ), basta oonstruir mn par de AM
PLIFINHOS (ja'. que a manifest119ao 
sera'. em estheo, precisando de dois ca
nais."), alimentar o conjunto com uma 
boa fontezinha (9V x 400 OU 500 mA ••• ) 
e us.a-lo para excitar ur par de peque
nas e boas caixas acl'.isticas ... Pronto! 0 
excelente sen: do CD, com qualidad(. 
compatfvel, podera'. ser ouvido por to
dos, e nao s6 pelo "egofsta", com seus 
fones "de orelha" "'! 

Mais uma possibilidade, interessante 
e economica: utilizar m6dulos do AM
PLIFINHO juntamente com KITs de 
sintonizadores de FM (na linha de KITs 
oferecida pela Concessiona'.ria Autoriza
da, EMA RK ELErR6NICA - ver 
Am1ncio por af, em outra parte da pre
sente Revista - existem tons represen
tantes desse genero de circuito ... ), em 
ins~ localizadas, do tipo aplicada 
em quartos de hoteis e moteis (uma "boa 
pedida" para os profissionais de insta
~ao .•• ). 

Quanto a bancada, ertao, nem ~ pre
ciso muito "pa.po" •.• 0 AMPLIFINHO 
pode ficar sempre "~', em "plantao", 
para u~ao em inumeros testes e ve
rificai;oes de circuitos e comronentes 
que envolvam manifest~ de a'.udio ... 
Apen.as a ima~iio, o born senso ea 
criatividade do Leitor/Hobbysta podem 
limitar as "mile uma" aplica¢es pra'.ti
cas desse circuitinho "danado" ... ! 

••••• 

ATENCAO! 
Profissionais, Hobbystas 

e Estudantes 
AGORA FICOU MAIS 

FACIL COMPRAAI 

• Ampllflcadore1 
• Mlcrotone1 
• Mixers,.. 
• R•dlol 
• Gravadorea 
• R•dlo Gravadorea 
• Rak1 
• Toca Ol1co1 

OFERTAO 

• CaL••• Ampllflc ■dal 
• Ace116rlo1 para Video-Game• 
• c•p1ula1 e agulha1 
• ln1lrumento1 de Medlt;:io 
• Ellmlnadorea de pllha1 
• Conver1ore1 AC DC 
• FIias Virgen• para Video• Som 
• Klt1 dlver101, etc ... 

AuJ fjJ(J{1 de D...i~H.J!. 310 Sto Amd<O 

Sau Pa,,:o 1" 300m do Lgo 13 de Ma,ol 
(:[~()41/4] Tel 746 1162 

MUL TfMETRO ICEL 

MODEL MA 280 
• Volts; DC:0-1000V 

AC:0-1000V Apenas 
• DC ,current: 0-250mA US$ 18 00 
• Resistance: 0-1 MD ' 
• Decibel: - 20- 62dB 
• Batterry Test: 1.5volt AA, 9volt 

standard 
• Accuracies: ± 4 % VI A DC 

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

2K[l/AC V 
• Meter Movement 200µ A F.S, 

Jeuelled-Pivots-90° Arc 

MULTIMETRO ICEL 

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

Size: "AA" battery 
• CIGARETTE-PACK SIZE 

W/MIRROW SCALE 

Apenas 
US$18,00 

• SINGLE RANGE SWITCH 
• DIODE PROTACTED MET€R 

MOVEM€NT 
• SLEEVE TYPE BLISTER PACK 

EMARK ELETR0NICA COMERCIAL LTOA. 
Rua General Os6rio, 155 • Sta. lli~nia • CEP 01213-001 
Slio Paulo/SP- Fones: (011) 221-4n9 Fax: (011) 222-3145 
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MODULO DE PERCUSSAO ELETRONICA (AMPLIAVEL) 

OS SIMULADORES ELETR0NICOS 
OE PERCUSSAO.-

Com toda certeza, os mais antig08 
instrumentos "musicais" criad08 pelo 
Homem, foram os de ... percusdo! Ins
pirados, talvez, nos seus pr6prios "rft
mos" naturais, ao ouvir, no sil&icio das 
noites pre-hist6ricas, as "batidas" do 
seu pr6prio cor3'-lo, pul.!lando, pressio
nado pelo medo e pela tenslo gerados 
pelo ambiente ioospi.to e perig080, 08 se-

res humanos desde logo inventaram ou 
aprenderam uma fonna de "exorcizar" 
os pr6prios temores, batendo compassa
damente wn ped3'-o de pau ou osso de 
animal sobre om tronco &:o ou uma ca
b31,;a, qualquer coisa que ressoa.sse e ex
pandisse a sonoridade das batidas. .. 

Reunidos em grupos, os "percurssio
nistas" talvez tenham entlio originooo as 
primeiras dan~as, as fundamentais mani
fes~ de "descarga emocional" (que 
~ hoje persistem fortemente, naa cul
turas de todoa 08 pov08 e grupos, evo-

luindo para as mais diversas formas e 
generos de ••• mdsica. .. ). Um outra possi
bilidade de origem antropol6gica dessa 
quase "mania"' que o anirnal-homem 
tern de bater rittnicamente, tentando fa
zer ecoar ao longe a percurssao, talvez 
resida nas primeiras tentativas de •.• co
mmricac;io A di.stfuicia! Basta notar co
mo, ainda hoje, diversas culturas indfge
nas utilizam · tambores, tanto especial
mente constru(dos, quanto improvi.sa
dos, para mandar mensagens a consi
derlivei.s di.stfuicias ••• 

Sejam, contudo, qua.is forem os mo
tivos primeiros desse tipo de manifes
tru;ao, o incontestlivel 6 que: instrumen
tos de percurssao sao tao antigos quanto 
"andar pra frente" ••• Paradoxalmente, 
dentro da moderna Eletr<°lnica. a simu
l~o pcltica dos tambores e correlatos 
surgiu bem depois de outras formas ins
trumentais... Isso se deve a um fator 
muito simples: o timbre, o tipo peculiar 
de sonoridade, o pr6prio"envelope" ou 
formato de onda desse tipo de manifes
tru;ao acdstica 6 bastante complexo, diff
cil mesmo, de reproduzir eletronicamen
te! 

Um ataque OU incremento muito m
pido, uma sustenfa9io geralmente breve, 
seguida de ·<b:abnento ma.is prolonga
do, tudo i.sso penneado de harmOnicos e 
at6 de eventuais "somas" puras de di
versas Frequ!ncias fundamentais, As ve
zes dissonantes, faz do som dos instru
mentos de percussao algo apenas "re
produzfvel" eletronicamente atravls de 
circuitos relativamente complexos e crf
ticos, mcamo utilizando-se modernas 
t6cnicas digitais de "sampleamento", es
sas coisas ... 

Existe, por~m, wn arranjo circuital 
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osciJador, bastante "'tradicional", e que, 
convenientemente excitado e polarizado, 
pode reproduzir com sufic:iente fidelida
de, sinais sonoros eJetronicamente gera
dos e que - depois de amplificados - po
dem simular perfeitamente as "batida.s .. 
sobre o couro (modernamente, "peles" 
de nylon. .. ) esticado na "boca" de uma 
caixa de ressonfuicia (em outras pala
vras, um tambor, um bongf>, um ataba
que, wna tumbadora, um bumbo, por 
a!. •• ). Baseado own arranjo desse tipo, 
rentrado em um dnico transfstor ( com o 
imprescindfvel auxfiio de alguns capaci
tores e resistores ... ), o MODULO DE 
PERCUSS.AO EI.EfR6NICA (AM
PLIA VEL) resultou muito simples, rea
lizivel sobre uma plaquetinha de Circui
to Impresso de modestas dimensoes, re
querendo alimen~ sob Corrente 
muito baixa, e ainda assim oferecendo 
um sinal de safda de born nfvel e quali
dade, capaz de excitar qualquer born 
amplificador, dotado de boa resposta de 
graves ... ! 

0 acionamento ou "disparo" do 
MOPFLA 6 feito pelo rnomentfuieo 
"fechamento" de um interruptor tipo 
Nonnalmente Aberto, cuja, constr~ao 
fl'sica determinara a propria facilidade 
ou operacionalidade do "instrumento", 
.i' que - com um mfnimo de habilidade -
6 possCvel organizar as coisas de modo 
que as "batida.s" sejam efetivamente 
desfechadas com as maos, ou mesmo 
com "baquetas" convencionais (como 
usam os percurssionistas ... ). 

A principal caractedstica do m6dulo, 
contudo, 6 a relativa facilidade com que, 
a partir da substitui~ de apenas alguns 
capecitores, todo o timbre b'8ico pode 
ser alterado, de modo que, com a cons
tru~ de dois, tr& ou mais MOPELAS, 
toda wna "oozinha" Iftmica, totalmente 
eletrOnica, podera ser facilmente cons
trufda (mesmo porque o custo unitmo 
muito baixo, permite tais amp~ 

sem "falir" ningu6m. .. ), formando um 
coojunto plenamente utilizivel em per
fo, nUllll,'fll 30 vivo, OU em graWJioe&, 
com desempenho sonoro muito proximo 
daquele mostrado por "bateria.s eletrO
nica" de custo e complexidade muito 
mais elevados ... ! 

Para o Leitor/Hobbysta "metido a 
batuqueiro", o MOPFLA constituira, 
com certeza, uma agradivel surpresa, 
mesmo porque diversas "experimen
ta¢es" sao possCveis, na bll8Ca de novas 
e interessantes sonoridades e timbres ... 
Acompanhem com aten<;iio o presente 
artigo, e decidam se vale ou niio a pena 
montar e experimentar o circuito e suas 
variru;oes e eventuais amplia!;oes (n6s 
achamos que vale. .. ). 

••••• 
- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA

TICO DO CIRCUITO - Um dnico 
transfstor, conforme j4 foi dito, realiza 
todo o trabalho fundamental no circui
to, cujo arranjo 6 conhecido como 
"oscilador por desvio de fase". 0 tal 
"desvio" ou "rot119iio" de fase, 6 pro
movido pela sequ6ncia de resistores de 
lOK e capacitores de 1 On, realimen
tando a safda do bloco a sua entrada 
(base do BC549 ... ), com o que se con
segue uma manifes~ senoidal, bas
tante "rica", diffcil de ser obtida em 
outras configurat;,6es circuitais... A 
polarizac;iio b'8ica do transfstor, con
tudo, niio 6 "livre" ou "permanente" 
(se a.ssim fosse, tedamos apena.s age
l'llya.O de um tom fixo de 41.ldio, na 
Frequencia determinada pelos mencio
nad:Os resistores/capacitores ... ), mas 
sim aplicada na junc;iio dos resistores 
de 560K e 270K, na forma de um pul
so determinado pelo valor da capa0 

cit.a.ncia de 470n, devidamente "exci
tada" pelo momentaneo "fechamento" 
do interruptor N.A., ao polUivo da 

alimenta,;io (via resistor de lOK). 0 
conjunto fonnado pelo resistor de 27K 
e capacitor de 47n, "paralelados", de
termina uma rerta "temporizllylo" ini
cial, wna certa "sua~" do inlcio 
do dito pulso, de modo que o ataque 
niio seja por demais brusco ... 0 resis
tor de 100K (entre a hue do traosfs
tor, e a linha do negativo da alimen
tac;lk> ... } garante um requerido "equiJf
brio .. nas Tensiles de polarizat;iio apli
cada.s ao BC549, enquanto que os re
sistores de 2K7 e lK, respectivamen
te, formam as "cargas" de ooletor e 
emillor do transfstor {para que os 
convenientes nfveis de sinal possam 
ser recolhidos, e tamb6m utilizados na 
realimentac;ik> do circuito ... ). Nesse ti
po de arranjo, temos o que se conven
cionou chamar de "oscilador amorte
cido", resultando em sua safda, a cada 
pulso promovido pelo momentaneo 
"fechamento" do interruptor N.A., 
uma manifestac;ao senoidal oomplexa, 
com ataque, susten~ e decaimento 
muito proximos daqueles acusticamen
te verificados num real instrumento de 
percussiio ... No co1etor do transfstor, 
recolhemos a dita manifestac;iio, na 
forma de sinais elitricos aproveitiveis 
por qualquer born amplificador (de 
preferencia dotado de resposta de gra
WII de boa qualidade ... ), atrav6s do ca
pacitor de 220n em s6rie com o resis
tor de 18K, que dimeosionam os ditos 
sinais, isolando suficientemente a safda 
do restante do circuito, e tamb6m de
terminando a propria impedancia final 
presente no ponto "S" ... Uma alimen
tac;iio entre 12 e 18V (tipicamente 
15V ... ), sob alguns irris6rios mi
liamp6res, energiza o circuito ( dare
mos uma sugestiio pratica de fonte, ao 
final. .. ). Notem que a Frequencia fun
damental da manifestac;iio depende de 
vmos dos resistores e capacitores do 
circuito, por6m - na pr4tica - alteran
do-se proporcionalmente os valores 
dos capacitores originais marcados 
com asteriscos dentro de pequenos 
cfrculos (10n- 10n-10n), 6 possCvel ob
ter-se timbres bem destacados, de pre
ferencia ficando dentro da gama que 
vai de 4n7 a~ 22n ... Nao s6 o timbre 
fundamental, mas tamb6m a propria 
"brusquidao" do ataque da sonoridade 
pode sofrer ficil modific31iiio ... ! Para 
tanto, o capacitor original de 47n 
(marcado com asterisco dentro de um 
quadradinho ... ) pode ter seu valor ex
perimentalmente alterado, numa faixa 
que vai de 4n7 a~ 100n (para um ata
que extremamente "seco" e brusco, 6 
possfvel a~ a el.iminllyiio, pura e sim
ples, do dito capacitor ... ). Enfim; sao 
virias as possibilidades de experimen
tac;iio e modifiC119iio ... Se coosiderar-
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mos ainda que vmos m6dulos podem 
ter suas saldas "misturadas" ou "so
madas" (detalhes mais adiante. .. ), nada 
mais 16gico do que imaginar wn com
pleto conjunto de sonoridades, l dis
posil;ao do percussionista, compondo 
wna verdadeira "cozinha" rftmica, que 
perfeitamente pode ser usada em per
formanees musicais amadoras ou 
mesmo profissionais-! 

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

IMPRESSO ESPEciFico - A pla
quinha nao tern wn padrao muito 
complexo de ii.has e pistas, mesmo 
porque a quantidade de componentes 6 
baixa, permitindo razoovel "descon
gestionamento" (e ainda assim man
tendo as dimensoes fi.nais suficiente
mente pequenas para que ruio fique 
complicada a eventual "multiplicac,ao" 
dos m6dulos, conforme ji sugerido ... ). 
Est.ando a figura em tamanho natural, 
torna-se facil copiar diretamente o pa
drao, com carbono, sobre a face co
breada de wna plaqueta de fenolite nas 
convenientes dimensoes ... Os proces
sos convencionais de tr~gem, cor
rosao, limpesa e fu~ao devem entao 
ser sua seqooncla. terminando por uma 
rigorosa confe~ncla. na qual devem 
ser atentamente buscados lapsos, fa
lhas, "curtos" e todo e qualquer defei
tinho, que deve ser corrigido antes de 
se iniciar a inser~ e soldagem dos 
terminais de componentes... Dois en
cartes eennanentes de APE, as INS
TR U<;OES GERAIS PARA AS 
MONfAGENS e o TABELAO APE 
(ambos sempre colocados nas primei
ras paginas da Revista. .• ) devem ser 
consultados pelo Leitor/Hobbysta no
vato, na busca de import.antes subsf
dios praticos, conselhos, "dicas" e 
"macetes" relacionados ao born apro
veitamento da tkn.ica de montagem 
em Circuito Impresso, e tamMm no 
pr6prio "reconhecimento" dos com
ponentes, seus valores, terminais, c6-
digos, polaridades, etc, No mais, as 
ilustra¢es que acompanham as des
cri¢es dos Projetos publicados em 
APE siio sempre muito claras, estiliza
das segundo normas que desenvolve
mos ao longo dos anos, sempre visan
do transmitir com grande perfe~ao a 
dispo~ao ffsica das montagens e 
componentes, hem como suas interli
g~ ••• 

- FIG. 3 - ""CHAPEADO" DA MON
T AGEM - 0 "outro" lado da placa" 
(face nao cobreada), ji com todas as 
pec;as posicionadas e identificadas, pe
los seus c6digos, valores, etc. Obser-

Fig.2 

Fig.3 

• 1 - Transfstor BC549 
• 1 - Resistor lK x l/4W 
• 1 - Resistor 2K7 x l/4W 
• 3 - Resistores lOK x 1/4 W 
• 1 - Resistor 18K x l/4W 
• 1 - Resistor 27K x l/4W 
• 1 • Resistor lOOK x l/4W 
• 1 - Resistor 270K x l/4W 
• 1 - Resistor 560K x l/4W 
• 3 - Capacitores (poli6ster) 1 On 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 47n 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 220n 
• 1 - Capacitor (poMster) 4 70n 
• 1 - Placa de Circuito Impresso, 

com Jay out especffico para a 
montagem ( 4,5 x 4,0 cm.) 

• 1 - P~ (pelo menos uns 15 
cm.) de cabo blindado mono, 
para a Safda de sinal 

• - Fio e solda para as ligai;oes 

• 1 - Interruptor momentfuteo, de 
pressiio ou de "impacto" (ver 
sugestlies e detaJhes mais l 
frente .•• ), tipo Normalmente 
Aberto, para o "disparo" do si
nal. •• 

• - P~as, componentes e imple
mentos necessuios A eventual 
amp~io do MOPELA (VER 
TEXTO E FIGURAS) 
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var a colocai,iio do dnico transfstor, que fica 
com seu lado "chato" voltado para o centro 
da placa. .. Muito cuidado com os va1omi de 
resistores e capacitores, em fun91io dos luga
res que ocupam (qualquer troca, em circuito 
desse tipo, podera invalidar completamente o 
funcionamento .do conjunto, ou - na rnais 
"suave" das hip6teses, determinar funciona
mento completamente fon dos esperados 
para.metros ••• ). Depois que todos os compo
nentes esti verem sob re a placa. todos os ter
minals soldados, as posigoes, valores, codi
gos, etc. deverao ser novamente conferidos, 
com grande aten,;;ao_, Em seguida,os pontos 
de solda, pelo lado cobreado, devem tamb6m 
ser analisados com cuidado (quanto a sua 
qualidade. •• ), corrigindo-se eventuais defoi
tos ou probleminhas. •• Lembrem-se que boos 
pontos de solda devem ser pequenos (apenas 
suficientes para "cobrir" a jum,ao soldada. •• ), 
de superffcie lisa e brilhante, sem corrimen
tos ou excessos, mas tamb6m sem "faltas" de 
solda.., Tudo verificado (e eventualmente 
corrigido .. ,), as sobras de "pemas" e tei;mi
nais podem ser "amputadas", pelo lado co
breado, usando-se alicate de corte... As 
ilhas/furos que sao vistos "livres", na figura, 
destinam-se as ligai,&s extemas (poucas-.), 
abordadas visualmente na pr6xima figura.,. 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTERNAS A 
PLACA - Embora simples e direta, as li
gai,oes extemas a placa exigem a mesma dose 
de atengao e cuidado requerida para a colo
ca9ao/soldagem dos componentes (figura an
terior ... ). Observar, principalmente, a pola
ridade da alimentagiio (aos pontos "+" e 
"·" ... ), lembrando sempre que ~ born codifi
car os fios com a "velha" norma da cor ver
mclha para o positivo e preu. para o negati
vo. •. 0 cabo de safda, tipo blindado/mono, 
deve ser ligado aos pontos "S-T" com 
atem;ao para a identificagiio dos condutores 
"vivo" (interno) e "terra" (malha metali
ca. •• ). Aos pontos "B-B" sao ligados os fios 
que vao aos terminals do interruptor mo
mentfuleo, tipo Normalmente Aberto, cuja 

s T 

SAIDA P/ 
AMPLIF. 

constrw;;ao pnitica podera seguir as sugestoes 
dadas mais adiante. •• De qualquer modo, tra• 
tam-se de ligai,oes 'nao polarizadas, e sem 
problemas imediatos de captagao de zumbi
dos, essas coisas, e assim nao demandam cui
dados muito especiais ••• Para quern ainda nao 
percebeu, na figura a plaquinha 6 vista ainda 
pelo seu lado nao cobreado (como na ilus
tnM;1io anterior ... ), s6 que com toda enfase 
-para as conexoes "da placa pra fora", des
prezando-se visualmente os componentes 
(mesmo porque j§ foram vistos, na figura 
3 ... ). . 

- FIG. S - 0 INTERRUPTOR DE DISPA
RO- • "Teoricamente", alt um simples in
terruptor de pressao, tipo push-button N.A., 
poderia ser usado no disparo da "batida" ele
tronicamente gerada pela MOPELA... En
tretanto, por questio de conforto do mdsico, 
e tamb6n paranao quebraro costumee o jei
to tradicional de se tocar instrumentos "nor• 
mai.s" de percussao, conv6m criar uma su
perffcie ma.is ou menos ampla, destinada a 
receber.a "pancada", seja da pr6pria mao, 
seja de uma banqueta convencional (aquele 
"pauzinho" de ponta arredondada, que os 
bateristas e percussionistas usam para "batu
car" ... ). Sao muitas as possibilidades praticas 
de se implementar uma superffcie de per
cussao, embutindo-lhe o necessario interrup
tor momentaneo, Normalmente Aberto ... 
Daremos apenas uma sugestao, a partir da 
qua! o Leitor/Hobbysta podera inspirar-se, e 
a~ gerar outras solugoes, "parecidas" (ou 
nao ... ), tao funcionai.s quanto ... A id6ia bru;i
ca 6 partir de duas "rodelas" ( I 5 a 20 cm. de 
difunetro nos parece uma boa medida. .. ), 
formando uma esp&ie de "sandufche", no 
qual o drculo inferior seria feito de madeira 
ou metal (na verdade, qualquer material rl'gi
do, bem resistente ... ), enquanto que o supe
rior seria de material ma.is fino, ainda firme, 
porem dotado de uma certa flexibilidade (fi
bra, plistico semi-rl'gido, etc.). No centro de 
ambos os drculos (na parte inferior do disco 
de cima, e na parte superior do disco de bai-

Fig.S 
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Fig.6 
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xo-) podem ser fixados contatos med.licos, 
em fonnato de "meias esferas", confrontan
do-se diretamente quando os dois drculos 
forem colocados e alinhados, um sobre o ou
tro_ Quatro espa.;adores flexfveis, feitos 
com blocos de espuma de nylon densa, ou 
mesmo borracha macia, devem separar as 
duas "rodelas", podendo ser fixados com co
la pr6pria, de modo que os mencionados 
contatos med.licos centrais guardem uma 
m!nima dist:Ancia ou afastamento, um do ou
tro, em "repouso" (1 mm ou all menos ... ). A 
cada um desses dois contatos metalicos, um 
cabinbo condutor bem flexfvel, isolado, deve 
ser sol dado ou ligado por qualquer outro m€
todo eficaz. •• Tais fios serao, por sua vez, le
vados aos pontos "B-B" da placa (ver fig, 
4 ... ). Com taJ disposii;;lio, uma pancada "se
ca" com a mlio, ou mesmo com uma baqueta. 
sobre a regilio central do cfrculo, causar4 um 
breve "fechamento" el6trico dos ditos conta
tos nonnalmente abertos, suficiente para o 
disparo da simulai;;ao eletrdnica da percusslio, 
pelo circuito da MOPELA. .. ! Obviamente 
que, para se "mostrar" o instrumento (~pa!) 
num palco, conv6m dar um certo acabamento 
ao conjunto, revestindo-se as laterais do con
junto, ou mesmo embutindo o "sandufche" 
numa depresslio circular existente numa 
esp&ie de oomaincr ou base, de dimensoes 
um pouco mais amplas, confonne se v~ 
tamb6m na figura. .. Para que nlio ressoe o 
som da batida "ffsica" da baqueta sobre o 
c!rculo superior, pode-se revest!-lo com uma 
pel!cula fina e resistente de borracha dura. .. 
Finalmente, um suporte ou pedestal (do 
mesmo tipo utilizado pelos mdsicos llllS suas 
outras "traquitanas" ... ) torna:ra f4cil colo
car-se o conjunto na posii;;lio e na altura con
venientes para o mdsico ••• Notem que, se w
rios (dois ou tres ... ) conjuntos forem cons-

CA 

Fig.7 
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trwdos, para u~§o na fonna de uma ver
dadeira "cozinha" ou "bateria" eletr6nica, 
pode ser conveniente estabelecer-se <li!me
tros um pouco diferentes para cada unidade, 
eDSejando visualmente a pr6pria "tonalida
de" do som gerado(cfrculoslDCQOfflJparaos 
tons mais agudos e "secos" ,e maiola para os 
tons mais graves e ressonantes-). 

- FIG. 6 • "'CASANOO" V ARIOS MQPE.. 
LAS- - Conforme j4 sugerimos e "insi
nuamos" wrias vezes ao longo da presente 
rnaimia, a i~ia natural de "evolui;;Ao" para o 
circuito bltsico do MOPELA 6 construir e 
conjugar tlrios m6dulos, gerando diferentes 
"tooalidades", de modo a compor um con
junto de percusslio mais completo e utilm
vel, em tennos musicais. .. Ji forarn dados os 
"caminhos" para a modificai;;ao da tooalida· 
de bltsica da "batida", por6m sugerimos o 
seguinte (revejam a fig, 1 ... ): pelo menos td!s 
m6dulos, com o dimensionamento de oom
ponentesfchave assim disposto: 

- MOPELA "A"· Os tres capacitores marca
dos com asteriscos num drculo, no valor de 
4n7, e lalhwncapacitornolugardocompo
nente marcado com um aster!sco num qua
dradinho, Tonalidade aguda. e "ataque" bas
tante brusco e ••seco'' ••• 

- MOPELA "B" - Todos os componente.s 
exatamente confonne dimensionados no dia
grama esquem4tico bltsico(fig. l). Tonalida
de m!!dia e "ataque" cuno, mas j£ nlio tao 
brusoo ... 

• MOPELA "C" • Os tres capacitores marca
dos com aster!scos em cfrculos, com valores 
de 22n ou mesmo 33n. 0 capacitor marcado 
com asterisco num quadradinho, com valor 
de lOOn ou 150n. A tonalidade resulta bem 
gra,rc, e o "ataQue" bem mais "suave", ga
rantindo uma resson!ncia mais profunda ... 

A oonjugai;;lio dos tres m6dulos, eletronica
mente falando, pode ser feita da forma mos
trada no diagrama (fig, 6), "somando-se" to
dos os "vivos" e "terras" (toda a cabagem 
blindada, notem. .. ) sobre um dnico poten
cidmetro de lOK (que ajustarfo wlume geral 
dos sinais gerados. .. ), de cujo cursor, atrav6s 
de um capacitor de 220n, o sinal final sera 
"puxado", podendo ser entlio entregue a 
qualquer Entrada de amplificai;;lio de Poten
cia, de prefetencia em mddulo capaz de boa 
resposta de graves, excitando caixas acdsticas 
tamb6m dotadas de falantes grandes, com boa 
"curva" e desempenbo nas tonalidades mais 
baixas. .. Para "experimentar'', em casa, ate a 
entrada auxili.ar de um mero "3 em I" 
dom€stico, cujo volume deve ser convenien
temente "levantado", e._cujo ajuste de graves 
deve ser levado ao seu mb:imo, podecl dar 
resultados interessante.s, nem que seja apellllS 
para "testes" ou "ensaios" ••• 

- FIG, 7 - SUGESTAO DE FONTE DE 
ALIMENTA~O PARA UM OU VARJOS 
MOPELAS- - Conforme foi indicado no 
in!cio, nos dados ticnicos do circuito, 

4 X 1N4004 

BC547 

Tens6es CC bem filtradas,. entre 12 e 18V~ 
sob baixos ffl)Ui.sitos de Corrente (nio mais 
do que 4 ou 5 mA por m6dulo .. ,) aio ideais 
para energizaA;!o do MOPELA. .. A exig@n
cia de boa filtragem 6 uma nonna de segu
ra111,a elementar para todo e qualquer circuito 
que trabalhe em 4udio, sob baixos nlveis in
trfnsecos de sinal, os quais devam ser • poste
riormente - amplificados em Potancia por 
m6dulos apropriados,,. Notem que uma 
"fonte natural" de Ten.slio extremamente 
"bem filtrada" sao ... pilhas OU baterias! En
tretanto, a faixa de "voltagens" ffl)uerida 
pelo circuito do MOPBLA est4 acima dos 
valores praticos de serem obtidos por con
juntos de pilhas, e tamb6m acima da Ten.slio 
nominal de bateriazinhas de 9V ... Toma-se, 
entao, quase que necess4ria a elaborai;;Ao de 
uma fonte ligada l CA local, ainda mais por
que, numa utilizai;;Ao s&ia, nlio se poderia 
correr o "risco" de - por um descuido qual
quer • ter-se pilhas esgotadas ou baterias 
"arriadas", justo no momento de uma pcr
fonnance. .. 0 diagrama da figura mostra, em 
"esquema", uma fontezinha de excelente 
qualidade, capaz de energizar simultanea
mente alt uns 10 MOPELAS (mesmo 
mai& •. ), j4 que apresenta. em sua Sa!da, al
gumas centenas de miliamp6res, sob 15V 
(bem "dentro" da faixa recomendada, por
tanto ... ), muito bem filtrados e estabiliza
dos... Embora o circuito seja obviamente 
mais elaborado do que o correspondente a 
uma fonte conveocional, devido aos baixos 
requisitos de Corrente, o uso de um "trafi
nho" com sec:unduio para 9-0-9V (o tenni
nal central nlio sera usado, de modo a "reco
lher'' ! 8V, entre os extremos...) para apenas 
250mA (ou 300mA ... ), e de um transfstor re
gulador de baixa Pote.ncia, da s6rie "BC" 
(um mero BC547 ... ) pennite manter o custo 
final do arranjo em n!veis bastante modera
dos e aceit4veis.., 0 circuito do regulador/es• 
tabilizador, em sf, pela sua organizai;;ao bas
tante onodoxa, nlio requer grandes expli
ca~ .. Tamb6m acreditamos que o Lei
tor/Hobbysta mais "caprichoso" nlio deve 
encontrar grandes dificuldades em criar um 
Jay out espec!fico de Circuito Impresso para 
a montagem da fontezinha (embora - pela 
pequena quantidade de pei;;as - nada impei;;a 
que o conjunto seja montado all em "ponte 
de tenninais" ... ) , dando "elegfulcia" e 
aparencia profissional ao conjunto ... Um ar
ranjo tr!plice, conforme o sugerido no dia
grama da fig. 6, alimentado pela fonte ora 
proposta, forma um conjunto completo, em 
sf pr6prio, no que diz respeito l parte pura
mente eletr6nica da "coisa" ... Se os elemen• 
tos "ffsicos" de percusslio forem elaborados 
de acordo com o sugerido na fig. 5 (ou qual
q uer outra solui;;lio pratica e funcional seme
lhante ... ), o Leitor/Hobbysta tera, como re
sultado, uma percusslio eletrdnica que nlio 
"fara feio", frente a dispositivos muito mais 
caros e sofisticados, em termos de desempe• 
nho final ••• Experimentem ... ! 

••••• 

---..---~ ,--------; + 15VCC 

22001,l 
40V 

+ + 
10µ 
25V 

ALIMENT. 
P/lO(OU MAIS! 
"MOPE LAS" 
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COMPRESSOR/EXPANSOR 
DE SINAIS (MULTI-USO) 

A AMPLITUDE DOS SINAIS DE 
AUDIO "NORMAIS", SUA 

EXPANSAO/COMPRESSAO 
AUTOMATICA (C.A.G.) E AS 
VANTAGENS DE UM NfVEL 

CONSTANTE ... 
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Quaisquer das fontes "nonnais" de 
sinais de audio, mas especialrr,ente ague
las que traduzem eletricamente a voz 
humana ou o som de instrumentos musi
cais, apresentam wna caracterlstica bas
tante no~vel, qua! seja, a de wriar, err: 
espectro bastante amplo, a sua amplitu
de media, ou seja: o pr6prio nfvel dos 
ditos sinais (medido em volts ou em mi
livolts. .. ). Alt':m disso, tais varia¢es siio 
- na maioria c-os casos - "imprevisf
veis", as vezes muito rapidas, pratica
mente im(Xlssfveis de serem "compensa
das" manualmente via pot.encilmetro de 
vollllDC, por exemplo ... 

/, esse fen6meno, devtrr.os ainda 
somar uma circunstancia correlata:: urr. 
microfone por exemplo - colocado n<• 
centro de um gru(Xl de pessoas que este
jam falando ou mesmo cantando (para 
uma gravru;:iio ou difusao •.• ) "pega", 
ccrr. diferentes graus de sensibilidade (e, 
por isso, traduz os sinais eletricamente, 
sob diferentes nfveis m~dios ... ) a voz das 
pessoas que. estejam mais perto ou mais 
Ionge_ do dito transdutor •.• Isso sem con
tar que, naturalmente, algumas pessoas 
tBm voz "mais forte" do que as outras, 
enfatizando ainda mais o problema de 
ampla variru;:lio de nfvel m6dio dos sinais 
gerados! Se fosse (X)Ssfvel "normalizar" 
automaticamente os nfveis de sinal, 
mantendo-os tao constar,tes quanta 
(XlSSfvel, a qualidade ou inteligibilidade 
da gravru;:iio ou difusao seria grande
mente beneficiada. •. 0 COEX faz isso! 

Outro exemplo: num instrumento 
musical eletro-eletrllnico, principabnrn
te em violoes el6tricos ou em guitarras 
el6tricas, pelas pr6prias caracterfsticas 
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dos .. capt.adores" magooticos nonnal
mente utillzados (seu .. diagra.ma de sen
sibilidades" ao enorme espectro de Fre
qu&lcias envolvidas...), nota.s de deter
minados timbref gerain sinais "mais for
tes" (com n1ais milivolts m6dios. .. ) do 
que outras... Se os ditos sinais forem 
ampliticadcs "a seco". ocorrent grande 
disparidade de PoWncia sonora final en
tre as w.rias nota.s de um acorde ••• Isso 
"enfeia .. a reprodu<;:io, tornando-a mui
to in.fiel A sonoridade "natural" do in.s
trumento, conf onne a ouvimos sem a 
eJet:rifi.aM;ao ... ! Um compressor/expan
sor automaticc de sina1, compensaria 
tais disparidades, acrescentando muito 
em teroJOS de fidelidade a naturalidade 
ao som. •• 0 COEX faz isso! 

Ainda no campo musical, urr pode
roso "levantamento" autom.itico dos nf
veis mais fracos de sinal el6trico prove
niente do instrummto (ou seja, o seg
mento "expanslio" do trabalho de t m 
compressor/expansor ... ), se "ajudado" 
por um posicionamento em graus eleva
dos dos potenciometros do pr6prio in.s
trumento, e taml::em do amplificador ao 
qual o dito cujo este~a acoplado gera um 
interessante ( e muito apreciado pelos 
mu~icos ... ) efeito de"~' das 
nota, que assim se prolongam automati
camente, em decaimentos muito mais 
lentos do que os naturais (ideal para os 
modemos e "incrementados" solos de 
guitarra, por exemplo ... ). Cc.rretamente 
aplicado e utilizado, o COEX taml::err 
faz isso ... ! 

E o assunto nao .. morre" af. •• ! Os 
operadore£ de estru;oes an-,adoras de ra
dio, PX e PY, sabem que, para wna efe
tiva Powncia e alcance c!os sinais emiti
dcs, wna modo1al;io em nfvel cc•nstante, 
e em porcentagem alta (com respeito A 
onda portadora...), 6 fundamental! As
sim, um m6dulo que "equalize" em pon
to elevado, os nfveis dos sinais captados 
pelc microfone da es~o, mantendo a 
modWB1.riio constante e "forte" (como 
faz o COEX. .. ) constitui grande aux11io, 
proporcionando transmissoes mais cla
ras e a maiores distar.cias ••• ! 

Enfnn: em qualquer des casos/exem
plos ( e em muitos outros, basicarr,ente 
semelhantes ••• ), um compressor/expan
sor 6 umf verdadeira "rnao na roda" 
(pra usar uma exprei:&io "nova'', jl que 
atua como se fosse um sonoplasta 
"rob6", super atento e 6gil, ccrrigindo 
os nfveis e os equaliz.ando, ccmic se agis
se sobre urr. "potenciometro virtual". 
coostantemente ... 

Exist.em vwos bcns circuitos de 
COII.['ressao/expansao automftica de nf. 
vel (tarr,Mm charnado de C.A.G., das 
iniciais de Controle Automitico de Ga
nho ... ), por6rr, a maioria deles, al6m de 
usar pec;as muito espedficas (lntegrados 

Fig.I 
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BC549C 

·1 
15K 

2K2 
-c::::J-
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especiais) 6 de estrutura complexa e de 
parametragem taml::em especffica ( ou s6 
serverr- para microfone, ou s6 para ou
tros tipos de sinais, por af. .. ). J 6 <' 
COEX 6 muito vers6til, "aceitando" 
bem sinais vindos de microfoces de di
versos tipos, impedancias e nfveis, a16m 
de in.strumentos musicais, ti.po guitarra, 
e mesmc, sinais proveniente de outros 
m6dulos circuitais previos. •• Essa versa
tilidade, jlliltamente com a j6 "decanta
da" simplicidade, baixo custo e irris6ria 
demanda energ6tica, 6 que faz do circui
to do COEX urr. must para todo e quaJ
quer Hobbysta s6rio, que esteja necessi
tanc'o de um m6dulo do ger.ero ... ! 

••••• 
- FIG. 1 - DIAGRAMA ~QUEMA

TICO DO CIRCUITO - 0 arranjo, 
conforme afinnado no infcio, 6 muito 
simples (e, por isso meEmo, bastante 
confravel e vers6til. •• ): o transfstor "do 
meio" (r.o diagrama. .. ), um BC549C, 
de alto ganho e baixo rufdo, executa 
uma func;ao bastante elementar, como 
pr6-amplificador gen6rico (ainda que 
de muito boa qualidade ... ), auxiliado 
na sua po~ de base pelos resis
tores de 100K e 27K, e usando como 
"cargas" de coletor e emissor, respec
tivamente resistores de 2K 2 e I K ( este 
utlimo de~zcoplado pelo capacitor de 
47u, err paralelo ••• ). Trata-se, portan
to, de um pre-amplificador "cMssico ... 
de ganho muito born, excelente fideli
dade (ampla faixa de Frequencia "pas
sante" ••• ), · boa sensibilidade e carac
terfsticas de impedfutcia (tanto na En
trada, quanto na Safda. .. ) bastante "u
niversais", adequando o seu acopla
mento "entre" os mais diversos blocos 
ciruitais, sejam fontes de sina1, sejam 
m6dulos amplificadores ... Observem, 

2K2 

1K 

+ 9V 

+ 
100µ 
16V 

s 
101< 

1N4148 

+ 

47µ 
680R 

16V 

agora, que a Entrada de sinal 6 feita 
atrav6s de um resistor/s6rie de 15K 
( seguido do capacitor de passagem, no 
valor de 4u7, A base do BC549C ... ). 0 
percurso do sinal, entretanto, pode ( ou 
nao-) ser derivado A "terra" em di
versos graus de aten~ao, pela pre
SCIM;a do circuito de coletor/emisaar 
de um transfstor comum, BC548, jus
tamente entre a juw;ao dos citados 
componentes da rede de Entradas e a 
linha do oegativo da alimen~o ... A 
safda operacional dos sinais, como 6 
convencional, 6 feita atrav6s do cole
tor do BC549C, via capacitor de 4u7, 
ao jaque "S" ... Nesse mesmo ponto de 
"recolha" (coletor do BC549C ... ), 
contudo, um resistor de lOK taml::em 
"pega" os sinais j6 amplificados e os 
utillza para excita;:ao da base de um 
terceiro transfstor, taml::em comum 
(BC548). Este "re-amplifica" forte
mente OS Sinais, que 8ao entao recoJhi
dos (sob baixa impedancia) atrav6s do 
seu resistor de "carga" de ea:nis-
sor (680R), por um capacitor de 47u. 
Em seguida, nesse percurso "altemati
vo" dos sinais bem amplificados, um 
par de diodos 1N4148 retifica as ma
nifesta;:6es de C.A., transformando-as 
em pulsos de C.C. que sao, entao, de
positados num capacitor de armaze
namento e filtragem, no valor de 4 7u. .. 
Dessa forma, sobre este 11ltimo capaci
tor, desenvolve-se um nfvel deC.C.di
retamente proporcional ao nfvel m&lio 
dos sinais de C.A. pr6-amplificados 
pelo BC549C ... Tal nfvel C.C., atrav6s 
de um resistor limitador de 2K 2, 6 em 
seguida aplicado ii base "daquele" 
BC548 circuitado em "deriv~", na 
entrada geral de sinais. •• l Todo o tru
que da "comperu.ai;Ao" reside nesse 
"elo" de realimental;;lo, que promove 
um au~ntico controle automatico de 



MONTAGEM 297 - COMPRESSORIEXPANSOR DE SINAIS (MULTI-USO) 

ganho ..• Quanto mais "forte" for o si
nal iniciaJmente aplicado A Entrada ge
ral do circuito, mais atenuado ele 
sent.. Por outro lado, quanto mais 
"fraco" for o sinal iniclal, mais ele 
sera amplificado pelo circuito •• .! Tudo 
muito simples, direto e efetivo, princi
palmente compensando-se as even
tuais "perdas" dentro do sistema, pelo 
elevado ganho natural do arranjo basi
co em torno do BC549C ... A aJimen
t~ao geral, sob baix[ssimo regime de 
Corrente, fica em 9 volts, desacoplada 
por um capacitor de 1 OOu ... 

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

IMPRESSO ESPEciFICO - Sem a 
menor complic~o, o padrao cobrea
do de ilhas e pistas, em tamanho natu
ral, 6 visto na figura. .. Sua grande 
simplicidade pennite aM que a tr~a
gem (ap6s a c6pia com carbono, sobre 
a face cobreada de um fenolite vir
gem ••• ) seja feita por rn6todos manuais, 
com caneta apropriada e tinta ocido 
resistente (a au~ncia de integrados fa
cilita esse m6todo menos sofisticado 
de confea;ao ... ). Entretanto, quern 
quiser um acabamento "bonitinho" e 
proftSsional (feito apresenta o diagra
ma. •• ), deve recorrer aos decalques 
:icido-resistentes, que sempre promo
vem uma esMtica melhor ••• Nao esque
cer da "velha" e obrigat6ria verifi
cas;ao fmal, cuidadosa, na busca de de
feitinhos (falhas, "curtos", etc.) que 
devem ser corrigidos antes de se co
mes;ar a insers;ao e soldagem das "per
nas" dos componentes... Os Leito
res/Hobbystas iniciantes devem 
tambem ler com atens;ao as INS
TRU<;OES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS, onde fatores funda
mentais para a boa confecs;ao e utili
zas;ao de lmpressos sao devidamente 
detalhados. .. 

- FIG. 3 - "CHAPEAOO" DA MON
T AGEM - A coloc~ao e soldagem 
dos componentes 6 tambem simples, se 
feita usando como "gabarito" o "cha-

Fig.2 

peado" da figura... Quern ainda nao 
tern muita pr:itica deve recorrer, sem
pre que surgirem duvidas, ao TA
BELAO A.P.E.. (fica encartado no 
comes;o da Revista, junto i\s INS
TRU<;OES GERAIS ... ). Entretanto, 
uma mera observas;ao atenta A figura -
pela sua grande clareza e objetividade 
- trar':i todas as informact,es visuais 
que o montador precisa, j.i que os 
componentes encontram-se, la, identi
ficados pelos seus c6digos, valores, 
polaridades, etc. Atens;ao ao posicio
namento dos transfstores (sempre re
ferenciado pelos lados "chatos" dos 
componentes ... ), cuidado para nao co
locar o BC549C no lugar de um dos 
BC548 e vice-versa, observar a po
sir;lio das extremidades marcadas (pe
las faixas ou an6is em cor contrastan
te ••• ) nos dois diodos 1N4148, respei
tar as polaridades de todos os capaci
tores (os eletroHticos, normalmente, 
trazem marcada sobre seus corpos, a 
polaridade dos terminais, lembrando 
ainda que a "pema" positiva costuma 
ser a mais longa. •• ) e observar os valo
res dos resistores, em funs;ao dos luga
res que ocupam sobre a placa. •. Depois 
das soldagens, cada componente, va
lor, c6digo, posir;iio, polaridade, deve 
ser confirmada e conferida. Em segui
da, verificam-se (pelo outro lado da 
placa. •. ) as "qualidades" de cada ponto 
de solda... Se tudo estiver absoluta
mente "nos confonnes", entao podem 
ser cortadas as "sobras de pernas" e 
terminais, pela face cobreada. .• 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Sao poucas e simples as 
conexoes externas, consistindo unica
mente na cabagem de Entrada e Safda 
(observar bem as posict,es dos condu
tores "vivo" e "terra", claramente 
identificadas no diagrama. •• ) e mais as 
lig~oes de alimentas;ao (como sempre, 
recomendando-se o uso da cor 'Ya'Dle

Jha no cabo do positi:vo e cor preta no 
do negativo, como 6 norma. •• ). Con
forme j.i foi "insinuado", obviamente 
que podem ainda existir alguns imple
mentos nas partes "exteriores" da ca-

Fig.3 
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K-46 (MCD 144K) • VERDE •••• 1.300,00 
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VM ~----.,~--...... 
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PT 

T E 

bagem mostrada no diagrama,. seja um 
interruptor na linha de alimen~ 
("tradicionalmente" intercalado no ca
ho do poeitivo. •• ), sejam jaques ou co
netores coaxiais dos ma.is variados 
fonnatos e tipos, nas te~ dos 
cabos blindados mono_. Tais adendos, 
contudo, ficam por conta do ti.po de 
instalali(lio/apli~ pretendida para o 
COBX. e assim nio entraremos em 
detalhes espec{ficos. .. 

- FIG. 5 - A Ul1LIZA~AO BASICA 
IX) COEX- - Como parece ter fica
do 6bvio, o COBX sempre deve ser 
intercalado no percurso dos sinais que 
se pretende "equalizar" em nfvel, ou 
seja: entre a fonte dos ditos sinais, e o 
m6dulo que os ira processar ( com toda 
certeza, algwna esp6cie de amplifica
dor de Pot.Sncia. .. ). Nao esquecer que 
os nfveis e impedmlclas gerais dos si
nais manipulados (tanto na Entrada, 
quanto oa Safda do COEX. .. ) exigem a 
p:reseo,;a de cabagem curta e blindada, 
para prevenir a cap~io de zumbi
dos ... Alguns exemplos d'pk:os de utili-

Ftg.S 

GUITARRA 

E 

T S 

001!:X 

LADO DOS 
COMPONENTES 

Fag.4 

~iio encontram-se na figura... Em 
5-A vemos um "uso musical", com o 
COBX. entre a guitana e o amplifica
dor espec{fico para o instrumento •.• 
Nesse caso, o circuito deve ter sua 
fonte de alimenta;iio pr6pria. even
tualmente na forma de uma bateriazi.
nha de 9V, um interruptor espec{fico 
(e, para os ma.is "caprichosos", at6 um 
chaveamento opcional de by ...., que 
pennitint a passa.gem dos sinais am a 
int.enmieocia do come, quando as
sim for desejado ... ). J4 no exemplo 
5-B temos uma uti1i~ oom micro
fone e amplificador de Pot.Socia. Nease 
caso, flea pratico e econamico .. fur. 
tar" a eoergia para alimen~ do cir
cuito nas proprias linhas de alimen
~ao do amplificador anexo... Esse 
.. roubo" pode ser feito sem a menor 
compli~ao. desde que as linhas in
ternas de alimen~ do amplificador 
apresentem wna Tensio de pelo menos 
9V (com toda certeza, apresentario ... ). 
TensOes de 25, 30, 40, 50 volts, ou 
mesmo mail, servirao perfeitamente, 
desde que se manifestem em C.C., que 

COEX 
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OU BAT. 

9V 

s 

AMPLIF. POT. 

E 01.'DQ DD 

• 
ALIMENT. "ROUBAOA 

® AMPLlf'. 
t.tlC. 
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1 
ZENER 

, .. 9Vl 
0,5W 

ALIMENT. 
PARA 

0 
COEX 

CALCULO DE Rx 

R = V-9,1 
X 0,022 

RESUL TADO EM OHMS Fig.6 

sejam bem filtradas, e que possam ofe
recer duas dezenas de miliam~res (es
sa "folga" 6, certamente, encontravel 
em qualquer fonte intema de qualquer 
amplificador de PoWncia que se pre
ze ••• ). A parte "tecnica" do "roubo" 
da alimen~o, encontra-se detalhada 
~ pr6xima figura... 

- FIG. 6 - ENSINANOO A ROU
BAR- - Um "truquinho" tecnico 
muito simples, baseado num diodo 7JC

Del' de 9Vl x 0,5W, mais um unico re
sistor (Rx) pernnte "transformar" 
qualquer Tensao C.C. (de preferencia 
sob um mfuimo de lOV, para efetiva 
~ao do zeoer ... ) na "voltagem" re
querida pelo circuito do COEX e sob 
o necess4rio regime de Corrente ... No 
diagrama, a16m do "esqueminha" do 
arranjo, vemos tamb6m a f6nnula. uti
lizada para o calculo do valor de Rx ..• 
Basta "pegar" a Tensao original (em 
volts), subtrair 9,1 e dividir por 
0,022 ... Nesse calculo, obt6m-se ova
lor de Rx j.i em Ohms, devendo ser 
adotado, na pratica, o valor comercial 
maia proximo... Se - por exemplo -
como resultado fmal da formuleta for 
obtido o ntimero "372", usa-se um re
sistor de 390R, e por af vai a "coisa" ... 

••••• 
O circuito nao requer nenhwn tipo 

de ajuste ... E ligar ( conforme mostraram 
os diagramas da presente mat6ria. .. ) e 
"ouvir" o funcionamento! Como norma 
geraJ. para wna efetiva ~ao de com
pressao/ expansao, conv6m que OS ajus
tes de wlume no m6dulo que ficar de
pois do COEX (quanto ao percurso dos 
sinais ••• ) sejam "levantados" wn pouco 
(principalmente em ap~s puramen
te musicals ... ). De qualquer modo, todo 
e qualquer ajuste e adequ~ao deve 
sempre ser feito nesses outros m6dulos, 
j4 que o funcionamento do COEX ~ ... 
automltico. 

Eventualmente, a fonte de sinais para 

a Entrada do COEX pode ser um outto 
circuito de pre-cap~ OU manipular;§o 
dos ditos sinais ••• Nesse caso, se tll m6-
dulo previo tiver algum sistema de ajus
te por potenci&metto, devem ser ex~ 
rimentadas as regulagens que melhor 
desempenho determinarem, para o con
junto como um todo .... Quanto a faixa 
tonal. oao M problemas, uma vez que a 
resposta ou gama de passagem pelo 
COEX 6 suficientemente ampla para 
niio causar "infidelidades" ou res
~s. .. 

Montero., experimentem e f~am suas 
eventuais "inve~" com o COEX. .. 
Podemos afinnar que niio se decepcio-

- I narao. 

••••• 

• 1 - Transfstor BC549C 
• 2 -Transfstores BC548 
• 2 - Diodos 1N4148 
• 1 - Resistor 680R x l/4W 
• 1 - Resistor lK x l/4W 
• 2 - Resistore-S 2K2 x 1/4W 
• 1 - Resistor l0K x l/4W 
• 1 - Resistor 15K x l/4W 
• 1 - Resistor 27K x l/4W 
• 1 - Resistor 100K x 1/4W 
• 2 - Capacitores (eJetroHticos} 4u7 

x16V 
• 3 - Capacitores (eJetroHticos) 47u 

X 16V 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) lOOu x 

16V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso, 

com lay out especffico para a 
montagem (4,8 x 3,5 cm.) 

• - Cabo blindado mono (25 a 30 
cm.) para as conexoes de En
trada/Safda de sinal 

• - Fio e solda para as Jig~ 

• - ALIMENT A<;'AO • Se for 
montado/utilizado como indivi
dual, "independente", o I 
COEX, pedir~ para sua ali- J 

men~, uma bateriazinha de 
9V, com o respectivo "clip" de 
conexao (e, eventualmente, um 
interruptor simples para o "li-
ga-desliga" ... ). Jtt se for utili- , 
zado em conjunto com outros I 
m6dulos circuitais, de forma fi-
xa, o "roubo" da necessruia 
alimen~ exigid (ver fig. 6, 
mais adiante",) wn diodo zeoer 
de 9Vl x 0,5W e mais um re
sistor (Rx), cujo valor ensina
mos a calcular, mais adiante ••• 
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INFOIIMTICA PRATICA e. ABC do PCI 

4~ 
PART£' 

AGOAA "INOO FUNOO" NOS ASPECTOS PRATICOS 00 SISTEMA 
OPERACIONAL OE DISCO, COMO ELE FUNCIONA, SEUS COIi~ 
DOS, SEUS PFIOGRAMAS, A ORGANIZAf;AO HIERAROUICA DOS 
DIRETl>Rlos. SUB-OIRET6faos E O "ESCAMBAU"'" OS NOMES, OS 
"S08RENOMEr {EXTENS0ES._) DOS PROGRAMAS E AROUIVOS, 
AS \IERSOES DOS SOFTWARES OE SISTEMA OPERACIONAL, 0 SI
NAL DE PROMPT E, AFINAL, 0 QU~ FAZER COIi ESSE COMPUTA
DOR NA •NHA FRENTE...l 

Mesmo o mai8 leigo dos leigos j.i de
ve ter uma razo.ivel base a respeito do 
que i um micro-computador, e de como 
cle funciooa, .. If dcotro"'... E 6bvio, 
contudo, que iuo nllo bata. .. O que o 
"carinha,. quer 6 ... opemr a n1'quioa! Os 
primeiro8 "capftulos" do ABC 00 PC, 
mostrados na.s Edi¢es anteriores de 
A.P .E. deram, com certet:a, um born ali
cerce, a nfvel totalmente prl1tico (a 
Sa;llo nllo ~ reafirmamos, um curso SO• 

bre lmdwani. sobre a parte puramente 
eletrOnica dos computadores, mas pre
tende "mastigar"' para 08 novatos, 08 
aspectos puramente funcionais e opera
cionail do p .C-.. ). 

Agora, chegou o momento de "ir 
fundo,. nos upectos operacionais, pr4ti
COII, do 388Unto ... 0 Leitor ter4 infor
~ suficientea para, por sf pr6prio, 
ir "deaoobrindo" muitos dos "mis~riol" 
do Universo da INR>RMATICA 
PR.A TICA, obtenf conceitos atrav~s dos 
quau poder4 confortavelmcnte mm:pr 
pelaa eatruturas do Sistema Operacional, 
doll Programaa e Arquivos de trabalho .• , 

I :nlim, s.ahenf pra que serve o rnio da 
m&:juina, pois, emhora um micro-com
putador seja algo tecnol6gica e esteti
cwnente "honito" e "atrati vo", ainda 
tern muita gente yue senta na frente do 
PC, olha a tel.a do monitor, observa o 
teclado e se pergunta: "· E agora. .. ? 0 
que f~ ... ? Por qut fa,,;o ... ? Como fa-
c;o ... 'r'. 

••••• 
14 vistas as bases do hardware, ou 

seja, da parte "ffsica" do maquinruio, j4 
conhecidos 08 conceitos de que ~ o 
aoftwan= (as instrw;Oes sob 88 quai.s o 
computador pode manipular 08 dados ... ), 
temos que aprender um pouco de como 
ocorrem as interar;tles entre o hard e o 
aoft (e entre e88a8 duas "entidades" e o 
usu4rio ... ). Estruturas de org~llo 
interna dos Prograrnas e Arquivos, a 
fomm como ta.is dados sllo guardados, 
"bwicados'' e utllizados num PC paB8LUl1 
a ser os temas importantes... ~ por af 
que vai o presente segmento do ABC 
00 PC, conatituindo um ponto "cru
cial" do entendimento geral da "coisa". 
Procurem 88similar brim tudo o que aqui 

for exposto e - se persistirem ddvidas -
mandem suas cartinhas para o COR
RFIO TECN ICO ... 

S6 tem uma restric;iio (quanto a esses 
eventuais pedidos de infonnac;Oes ou es
clarecimentos mais detalhados ... ): nlfo 
adianta querer colocar o · "carro i\ frente 
dos hoi~". ou abordar, nas consulta.s, 
temas que nlio digam respeito i\ linha 
adotada [)am essa s6rie do ABC 00 
l>C_ Niio responderemos sohre a Ele
tr6ruca do hardware. nao explicaremos 
os meandros da l'rogramac;oo, etc. Toda 
e qualyuer Correspondencia sohre o. as
sunto, e cujo remetente "pretenda" 
realmente ver uma resposta no COR
RErO, dever.i versar sobre os temas e 
assuntos realmente abordados nos arti
gos da serie, jlf publicadosl Sentimos ter 
yue "impor,. essas regrinhas, mas 6 a 
6nica maneira de poder verdadeiramente 
atender a Vores (caso contrlfrio ficare
mos, aqui, dissertoodo sobre coisas que 
s6 interessam a alguns, em detrimento 
da maioria - e V 0008 sabem que nosso 
"esp~" editoriaJ ~ precioso e raro, de
vendo ser aproveitado da melhor forma 
possfvel, para o beneffcio do maior nd
mero possfvel de Leitore8 ... ). 

Pode ser (dependendo do natural 
"crescirnento" da Sa;llo_,) que num Pu
turo nllo muito distante, possamos am
pliar 88 abordagens, quando entlo (e 16 
entllo",) sen'lo criadas "sub-se¢es" dc
dicad88 a alguns tellUli paralelos, e a 
partir do q ue consultu tamb6m serllo 
respondida.s sobre o que - na oportuni
dade • p11118r a ser tratado ... Combina
dos ... ? 
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- FIG. 1 - A ORGANl7.A<;AO DOS 
DAIX)S NOS DISCOS_ - <JuarnJo o 
caro Leitor precisa procurar uma pes
soa, um estabelecimento ou mesmo um 
endere<;o, numa cidade pequena, feito 
qualquer "Santo Antonio do l<io Tor
to", af penJida por esse Urasilzao, has
ta ir 1:1, andar pela rua principal (as ve
zes e a 6nica rua do vilarejo ... ), fazer 
uma ou duas perguntas as pessoas (JLie 
encontrar e .•. pronto! J:1 descohriu o 
que (jueria, com relativa rapidez ... 
Agora "tentem" fazer isso em Sao 
Paulo-SP, no (;rande l<io de Janeiro, 
em Belo Horizonte, Curitiha, Salva
dor, Recife, por aL •• ! Ahsolutamente 
impossfvel... Sem um guia de (jUal(juer 
dessas grandes cidades, nao ha como 
andar dois quarteiroes no sentido cor
reto, quanto mais encontrar a1gu6n ou 
um local espedfico ... ! Poi'> hem ... Nos 
dados magneticamente g1u1rdados 
(gravados) nas m!dias magm!tirns dos 
PCs (Os disquetes ou o disco ngido •.. ), 
pela sua enorme (Juantidade, apenas e 
possfvel transitar, procurar, identiJi
car, achar e recuperar algo, se houver 
um.a espkie de guia, um sistenm de 
"ende~amento'' l6gico, a ser usado 
como se fosse um "mapa" do disquete 
ou da w.inchestcr... A esse sistema 
da-se o nome de FORMATA<;AO ... 
Assim, quando dizemos que um "dis
quete est4 format.ado", estamos afir
mando que o seu "meio magnetico" 
para gravai;iio/leitura de dados j:1 foi 
devidamente "loteado", demarcado 
com "endere<;os l6gicos" bem ordena
dos, de modo que o computador tenha 
como neles procurar dados, e tam~m 
gmv:1-los de modo que, futuramente, 
possa "re.encontra-los" ... E mais ou 
menos como a organizai;iio de uma ci
dade, em Bairros, Ruas, A venidas, 
quadras, etc. Tanto nos discos flexl
veis (disquetes), quanto no disco r!gido 
(wincheater), essa format:8',iio e feita 
(por um PROGRAMA especialmente 
destinado, e existente dentro do 
DOS ... ) da maneira mostrada no dia
grama. •• 0 meio magnetico e organi
zadamente dividido em trilhas. 
concentricas, numeradas "de fora para 
dentro'' (a trilha maior, logo junto A 
borda do disco, e a "trilha mro", e as
sim por diante ... ). Alem disso, tais bi
lbas silo subdivididas, radialmente, em 
setorea, tambem devidamente numera
dos pelo pr6prio Sistema Operacio
naJ... Dessa forma, quando o PC 
"guarda" algum dado no dito meio 
ma~tico, ele "diz para sf mesmo": "
Coloquei aquele assunto na trilba taI. 
ldor taL..". E a partir desse auto-sis
tema de endere<;amento l6gico que to
do o DOS opera, e que e dado ao 
usu:irio, o acesso a dados, arquivos, 

ABC DO PC (4!! PARTE) 

SETORES FORMATA<.;AO 
PARA"ENDERECAMENTOn 
DE DADOS NOS DISCOS 

TRILHAS 

,__ TRILHA "ZERO" 

CD 
programas, etc. Na pratica, o usuario 
niio preci'ia saber cada endere<;ozinho, 
em termos de trilhas e setores... 0 
pr6prio computador se encarrega de 
elahorar um "fndice" de cada disco, 
gravando-o na trilha zero, e atraves 
dele huscando os dados requisitados, 
ou gravando "coisas" em endere<;os 
especflicos... Entretanto, quando o 
usuario quer saber "o que fem naquele 
diaco", digita urn comando especffico 
(explicaremos logo adiante ... ) e o PC, 
simplesmente, "mostra o fndice" ••• 
T udo nwis simples do q ue pode pare
cer, Voces verao ... 

- QUADRO 2 - A IHERARQUJA 
DOS DADOS NUM DISCO_ - A 
nfvel de usu:irio, conforme ja dissi
mos, licaria muito diffcil "intuir", 
memorizar essa organiza,;iio de ende
re(ian:entos A base de trilhaa e aefo.. 
re.a. .. Assim, na "navegai;iio". pelos da
dos, ar(juivos, programas, etc. e usada 
uma estrutura l6gica HrnRA,RQUI
CA, tamhem chamada de m-vore de 
Din::t6rios. .. Explicando: num escrit6-
rio, normalmente existem extensos ar
quivos, naqueles velhos arm:irios 
met4licos, cheios de gavetas, cada ga
veta cheia de divisoes, algumas dessas 

divisoes contendo sub-divISoes, e por 
a.f vai. •• Para que o funcion:irio encar
regado possa facibnente achar algum 
cois.i la, e para que possa guardar coi
sas exatamente onde deve, rotulam-se, 
inicialmente, os pr6prios arm:irios, a 
partir de um tema ou assunto b:isico 
(por exemplo: CONTABILIDA
Df~ .. ). fsso, no sistema hier:irquico 
dos PCs seria um DIREIT6RIO ... 
Dentro do dito arm:1rio/dirct6rio, cada 
gaveta normalmente tambem recebe 
um r6tulo, "setorizando" o assunto, as 
lichas, os dados nela contidos. .• 
CONTAS A PAGAR. CONTAS A 
CALOTEAR, IMPOSTOS A PA
GAR, IMPOSTOS A NAO. ROCO
LIIER, DINHEIRO QUE O GO
VERNO NOS CONFISCOU, CAI
XA 2, e essas coisas (Brincadeirinha, 
hein ... ? Sabemos que ningu6m faz es
sas coisas af que exemplificamos_.). 
Estes, na organizac;iio hierarguica do 
PC, seriam o SUB-DIREITORIOS ... 
U: dentro de cada uma das gave
tas/BUb-diret6rios, normalmente ha 
suh-divisoes ou folden, destinados a 
melhor separar, mais "setorizar", mais 
perfeitamente individualizar assuntos, 
ar(Juivos ou instruc;oes ... No sistema 
hier:ir(juico do PC, seriam os AR-

DIRETORIO 
"RAIZ" 

DIRETORIO 
1 

u\JJ 

DIRETORIO 
2 

DIRETORIO 
3 
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QUIVOS e PROGRAMAS (tamb6m 
chamados, respectivamente, de DA
DOS/DOCL'MENTOS e EXE
CUT A VEIS ••• ). Ex.iste, ainda, uma 
"rotula,;io gemfrica", um "nome" da
do pelos funcion.irios ao local onde se 
concentram todoB os arrnruios/ gave
teiros._ Pode se chamar, por exemplo, 
SALA DO ARQUIVO ... Na estrutura 
da busca, guarda, escrita e leitura de 
dados de um PC chamamos a esse ma
cro-conjunto, de DIRIIT6RIO-RAIZ 
(ao qual todos os demais estio hlerar
quicarnente subordinados ... ). Lembrar, 
entio, aempre, que todo c qualquec 
disco a ser utilizado no PC (flexfa 
ou wiocheater ... ) i assim organizado, 
quanto aos dados, arquivos, progra
mas, etc., nele contidos, ou nele mani
pulados (seja durante as "leituras" ou 
"recuper~". seja durante as "gra
vw;oes" ... ). Ao longo das presentes (e 
futuras. •• ) explic~oes, V~s "ouviriio 
dizer", uma "porrada" de v.Szes, esse 
neg6cio de DIRIIT6RIO R AIZ. Dl
RIIT6RIOS, SUB-DIRIIT6RIOS, 
etc. J4 sabem, entao, ao que se refe
rem tais termos... A prop6sito, em 
INFORMATICA, simplesmente tudo 
i hienu:quimdo, sempre fonnando 
"~ores", organogramas, nos quais de 
"algo principal" derivam (ou estao su
bordinados_,) outros itens, "secund.1-
rios", dos quais, por sua vez, derivam 
itens "terciruios", e assim por diante, 
tipo aquela hist6ria do general que po
de chutar o oficial, o oficial que pode 
chutar o sargento, que pode chutar o 
cabo, que pode chutar o "reco'', que_, 
nao tern a quern chutar (s6 se al!,'llm 
cachorro desavizado transitar pelo p4-
teo ... ). 

• QUADRO 3 - OS NOMES/SO
BRENOMES DOS ARQUIVOS B 
PROGRAMAS- - Devido A maneira 
como foram criados os primeiros sis
temas operacionais, e tamb6m devido A 

PONTO 
SEPARANDO O NOME 
DA EXTENSAO_ 

ABC DO PC (4! PARTE) 

pr6pria largura das vias de dados (em 
nt1meros de bib/bytes, j4 vimos sobre 
isso no ABC DO PC anterior ... ), os 
ARQUIVOS e PROGRAMAS (que 
obviarnente devem ter algum tipo de 
identificai;ao. sem o que nao poderiam 
ser encontrados e manipulados ••• ) po
dem receber NOMES e (opcionalmen
te, em alguns casos. .. ) SOBRENO
MES (ou "EXTENSOES" ... ), fomia
dos por caract6res quaisquer ( daqueles 
constantes do pr6prio teclado do mi
cro, com algumas poucas exce¢es -
explicadas quando for necess4rio - de 
sin.a.is que para o DOS t.&n "signif'"ica
do" especia). .. ), tetras, algarismos, si
nais grfficos, etc. Ex.istem, por6m, al
gumas rcgra import.antes quanto ao 
tema "dar nome" a ARQUI
VOS/PROGRAMAS ... Os NOMES 
podem ter de l at6 8 caracterea (nao 
mais...) e os SOBRENOMBS ou 
'"EX"I'ENSOBS" podem let' de 1 a 3 
caract.erea (nao mais ... ) e sempre. 
obrigatoria.m.ente. separados por um 
ponto (.). E possfvel nominar AR
QUIVOS DE DADOS, "DOCU
M ENTOS", etc., apenas com o nome 
(m.1ximo de 8 caracteres, nunca se es
qu~am. .. ). Nesse ca.so especffico, nao 
havendo o SOBRENOME/EX
TENSAO, tamb6m nao 6 necessruio 
colocar o pooto de "separ~" ... Mais 
algumas recomenda¢es, antes de 
dam10s alguns exemplos: 6 proibido , 
"dentro" dos nomes/sobrenomes, a in-
81.2'1,;lfo de espa~ ... Al6m disso, como 
o Sistema Operacional original (DOS) 
foi desenvolvido em ingIBs, 6 tam~m 
prw,ida a utilizai;ao de caracteres (te
tras, no caso ... ) acentuados, ou qual
quer outro que n4o seja originalmente 
usado na lfngua inglesa (o "~". por 
exemplo ... ). Delide j4 guanlcm iao: se 
a um arquivo qualquer for inadverti
damente dado um nomelsobrenome 
que contenha C8pB1i08 e/ou canct.crea, 
o PC ficar4 completamente "embana-

xxxxxxxx\vvv 
------,.v~---.... Ly---1 

NOME 
MAXIM08 
CARACTERES 

"SOBRENOME• (OPCIONAL) 
MAXIW.O 3 
CARACTEAES 
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nado", nJo mconhecent O dito arquivo 
e important.es dados poderlo ser, lim• 
plesmente, perdidol (recupentvels 
apenas atrav61 de t.oonicas de -,ftware 
muito especiais,. fora do alcance e do 
conhecimento do usu4ri.o m&lio ... ). 
Agora os exemplos e comselhos: de
vemos sempre, dentro do posstvel (e 
dentro das limi~ j4 enumeradas ... ) 
dar nomes que "digam respeito", ainda 
que de fomia abreviada, sintetizada, 
segundo algum "c6digo pessoal", ao 
assunto ou tema 14 documentado ou 
"guardado" ... Embora isso nao seja -
obviamente - obrigat6rio, pode ajudar 
muito na hora de encontrar algo den
tro de discos lot.ados com dezenas, 
ccntenas ou milhares de arquivos ... 
Nao pensem que o conselho 6 bobo ou 
"exagerado" ... Com.um mero (e ne
ccssruio ... ) Sistema Operacional 
(DOS), mais "meia dt1zia" de Progra
mas, cada um <lesses elementos com 
seus diversos Arquivos de Dados e 
Execu~veis, mais os eventuais sub-di
retorios, qualquer "pecczinho" af pode 
acumular, no seu disco rlgido, mais de 
mil arquivos! Isso 6 um fat.a. .. Ent!o, 
se por exemplo estamos guardando e 
nominando arquivos relativos a CON
T ABILIDADE, nada mais logico do 
que chamli-los por nomes como 
CONTAB.001, CONTAB,002. 
CONTAB.003, e por a! ... Nao s6 no 
oome (parte "antes do ponto de sepa
ra<;lio" ... } 6 possfvel inserir essa "codi
fic~o pessoal" ... Por exemplo, sees
tivem10s digitando e guardando uma 
serie de textos sobre ... frutas, pode
mos cha.mar cada arquivo por identifi
ca.;oes tipo BANANA.TXT. LA~ 
RANJA.TXT, UVA.TXT. etc. 0 
"sobrenome" TXT dA uma boa ~ia, 
abreviada, de que os dados referem-se 
a. .. TEXTOS... Enfim, tanto no nome, 
quanto na extensao, ~ possfvel (e 
aco111JelhliveL •• ) usar caract6res que te
nham alguma lig~ao 16gica (pelo me
nos para o nosw entendimento pes
soal •.• } com o assunto contido no ar-
4uivo ... 

- QUAJ>RO 4 - ALGUMAS BX
TENSOES MAJS COMUNS, B DB 
"'SJGNJFICAOOS UNIVERSAL
MENTE ACEl'IOS H RECONHE
CIDOS" _ - Ainda quanto aos nomes 
dos arquivos e programas, embora 
(dentro dWi regras e limi~6es de 
"tamanho" ... } o "balismo" seja livre, 
exhitem algumas conven«;&s univer
salrnente adotadas, e 4ue servem para 
facllltar a interpre~no geral por parte 
dos usuirio8, inclusive no que diz res
peito ls eventuaiB INSTRU<;<".>ES pa
ra perfeita utilizalwoo dOII programas. .. 

Quando """uirimo, um -..... :WP Ji! 
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READ.ME 
LEIAME.TXT 
MANUAL.DOC 

qualquer, um programa utilitruio ou 
aplicativo com qualquer furu;ao ou iii• 
~ao. normalmente o dito cujo 6 for
necido em disquetes. de modo que 
possamos "carregli-lo,. no computa
dor. ou - o que 6 mais COlllllIIl, moder
namente - "transforf-lo", copilt-lo, 
para a wiocbe8tec de modo a mais 
confortavelmente podermos lid-lo ... 
Junto com os disquetes, inevitavel
mente vem um Manual, impresso (que, 
dependendo da complexidade do pro
grama, pode ter desde meia d6zia de 
p4ginas, ~ centenas delas-.). No dito 
manual, logo nos seus primeiros itens, 
costumarn aparecer juntament.e as ins
trw;oos para instaJ~ do programa, 
normalment.e bastant.e detalhadas, de 
modo que mesmo wn U8uruio iniciant.e 
nao encontrar4 dificuldades em segui
las ••• Entre os diversos ARQUIVOS 
que fonnam o programa (logo explica
remos oomo "descobrir', e eventuaJ
mente .. !er'' os ditos arquivos ... ), 6 
comum encontrar pelo menos um com 
nome parecido ou iguaJ aos exemplifi
cados no quadro (READ.ME, 
README.TXT, LEIA.ME, LEIA
ME.TXT. MANUALJXX::, MA
NUALTXT, etc.) pel06 nomes e "so
brenomes" dli para perceber clara
mente a ''inte~" de tais arquivos: 
tratam-se de tcxfoa que o uswtrio dew; 
lei' ou consultar previament.e, jli que 
con~m info~ important.es para 
a nave~ffo dentro do programa e pa
ra a sua bo-d utilizac;ffo ••• ! lsso q uer di
zer (e 6 uma tend!ncia cada vez maior, 
atualmente ... ) que muitos dos progra
mas trazem "dentro deles pr6prios", 
ou em arquivos que 06 acompanham, 
os seus .respectivos TlJfORIAIS, ou 
seja, suas in.stn.M;Oes detalhadas de uso, 
conselhos important.es sobre as confi
gu~s de .tmdwam recomendadas 
para o dito programa, etc. Assim, 
sempre que encontrado, dentro do 
conjunto de arquivos que acompanham 
um programa, arquivos de dados com 
nomei. igWWI ou parecidos com os 

NOMES MAIS COMUNS 
PARA OS AROL:IVOS/TEXTO 
DE INFORMA(;OES E 
INSTRU(;OES SOBRE 
OS PROG RA MAS-. 

·agora exemplificados, eles devem aer ... 
"lidos" (iii que t o que estao "pedin
do" ao uswtrio ••• ), antes de quaisquer 
outra provid!ncia ou ~ao ... 

••••• 
OUTROS "SOBREN0MES" 

(EXTENSOES) MUITO USADOS ... 

A seguir, relacionamos algumas ou
tras extensoes universaJment.e usadas 
para ca.sos particulares e de uso corrente 
de arquivos, com seus respectivos signi
ficados ou interpretru;oes prliticas ... 
Aproveitamos para lembrar que alguns 
program.as utiliu'.rios e aplicativos es
pedlicos, principalmente na lirea de 
EDITORl:S/PKOCESSADORES DE 
TEXTOS e PROGRAMAS (jKAM
COS ( para a leitura de desenhos, pro
cessamento de imagens e edir.orru;lio •.• ), 
utilizam - frequentemente - extensoes 
exclusiwa - sem as qWWi os ditos pro
gram.as nao conseguem "reumh=r" 
certos arquivos de dados por elea mes-

~ten&io - Significado I 
BAK - arquiyo de "reserva" de 

dados (hack up) 

BAT 

BMP 

CFG 

COM 

DOC 

- arquivo de lote (batch file) 
(EXECUTAVEL) 

- arquivo de imagens gravado 
em "mapa de bits" (utiliza
do por vlirios programas 
gralkos populares) 

arquivo de oonfigurai:;ao 

- arquivo de comandos 
(EXECUTA VEL) 

arquivo de texto 

IDOi criado& NormaJmente, nesses ca
sos, o pr6prio M annal ( on os j4 mencio
nados arquivos tipo ~ ... ) indi
cam, com clareza, essa nooessidade ou 
caracterlstica, avisando de qual a tenni
nar;ao OU extenslio obrigat6ria para 08 
ditos arquivos. .. ). 

Essas extenslles, mais ou menos "u
ni versalizadas", nao s§o as 6nicas de WJO 

"normalizado" ... No dia-a-dia da utili
~ do PC, o U8urui.o "descobr:int'' vi
rias outras, e acabam "decorando" as 
mais utilizadas. .. No jargllo da Infomut
tica Pnftica, t comum que as pessoas 
conversem e se refi.ram a arquivos pelas 
suas ext.ensoes ( da mesma fonna como, 
As vezes, identificamos e nos referimos 
As pessoas pelos seus sobrenomes...), 
ouvindo-se coisas como "- Grava essa 
imagem como BMP ... ", ou "- Recupera 
aquele arquivo TXT .. .''. e ••papos" se
melhant.es... Fiquem sempre ''espertos" 
que logo, logo, essa linguagem aparen
tement.e herm6tica sera brincadeirinha. 
pra Vods ... 

••••• 
- QUADRO 5 - IDENTIPICANOO 

OS .. ARQUIVOS EXECUfAVEIS" 
- Conforme jli diSS(!mos, ao adquiri.r 
um aoftware ( consubstanciado em um 
ou mais disquetes. geralmente ... ), en
contraremos "111'' diversos arquivos, 
com vll'.rios "sobrenomes" (extenslles) 
diferentes (.TXT, .CPG,:rJF. etc-,), 
mas, no meio deles, i11variavelmente 
senf encontrado pelo menos um arqui
vo com a ext.erl8Ao .EXE (e talvez um 
ou outro com as extensf>es .BAT e 
.COM ... ). Est.as t~s ext.ensOes sao as 
dnicas que nao podem ser "livremen
te" usadas para denominar arquivos "A 

EXE arquivo n6cleo do progra
ma(EXECUTA VEL) 

PCX - arquivo de iniagens, com-
palfveis com certos tipos de 
programas populares (Pain
tbrush e outros) 

SYS arquivo "de sist.ema" 

TIF - arquivo de imagens (no 
formato Tl Ffi, utilizado por 
vlirios programas gnffi-
cos ... ) 

TXT arquivo de t.exto 

ZIP - arquivo compactado (por 
um program.a especial que 
"espreme" o tamanho de 
arquivos, chamado de 
l'KZIP ... ) 



revelia.. ... 0 Sistema Operacional 
identifica, por tais "sobrenomes", os 
ARQUIVOS EXEClTf A VEIS ou se
jam; os reais n6cleos ativos do PRO
GRAMA-.l Todos os demais arqui
vos, tenham as extensoes que tiverem, 
con~m DADOS, mas estes (.BAT, 
.COM e .EXE) con~m INS
TR U(OES DE PROCEDIMENTOS 
intemos, para que o PC possa realizar 
trahelhos, processar dados, executar 
f~ sequenciais importantes ... En
fun: "coisas" -· EXP.Cur A VEIS... ~ 
sempre com um arquivo desse tipo que 
"~amos" wn trabalho qualquer, ~ 
por af que "rodamos" wn PROGRA
MA! Nio 11e eagUC!jalD diao-! 

- QUADRO 6 - AS •VERSOES DO 
SISTEMA OPP.RACIONAL (DOS) -
Conforme jl1 explicamos, o aoftwa
n, bbico, essencial, que literalmente 
gen:ncia todo o trabalho interno do 
computador, e que tamb6m permite 
que "a pessoa e a nwiuina conversem, 
entre sf', l o chamado, pelos "fnti
mos", de ... OOS ( das iniciais em ing~s 
para Sistema Operacional de Disco ... ). 
Sem ilso, o PC l uma. •. faca sem fio ... ! 
S6 serviria para ocupar espai;o na me
sa. .. As poderosas empresas que "in
ventaram" (a palavra certa l •deacn
volverani" ... ) esses aoftware de Siste
ma., ao longo dos anos foram promo
vendo indmeros aperfei~mentos aos 
ditos conjuntos de inst~()es para uso 
intemos dos PCs (mesmo porque, co
mo V ods jl1 viram, as pr6prias mliqui
nas foram rapidamente evoluindo, 
precisando cada vez mais de maior 
complexidade nas suas proprias ins
tru,;oes operacionais. •• ). Para que rnais 
facilmente os usu11rios pudessem iden
tificar essa evolu.;ao nos programas 
b'8icos, de Sistema (e tamb6m nos ou
tros programas, utilitruios ou aplicati
vos ... ) convencionou-se nwnerar as 
chamadas veniiea dos ditos progra
mas. .. ~ mais ou menos como identifi
car carros pelo ano de fabri~ao (" -
Eu tenho wn fusquinha meia 

INOME 

'NOME 

INOW.E 

I .EXE 

!.BAT 

J.COM 
~_J 
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SOFTWARE DE SISTEMA 

)> 

< 
)> 
z 
<) 

0 
(/) 

(/) 

G) 
z 
'Ti 
(5 
)> 
-i 
< 
0 en 
I 

@ 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

meia" .• :•- Eu tenho um fusca 9:i, mo
delo I tamar" ... ), j11 que atra vls da sim
ples numer111;ao e da cronologia, fica 
6bvia a i~ia de aperfei~oamento. As
sim, conforme ilustra o quadro, o 
DOS foi recebendo denomina<;l>es 
num&icaa, a cada "avan~o" realizado 
ou implementado nos programa8 de 
Sistema, tipo .. DOS 3.(1', "DOS 4.(1', 
"DOS SJ/', .. DOS 6.fl', etc. Quanto 
"mais alto o ndmero" da versao, mais 
atualizado sent o dito programa de 
Sistema! Os "ava~os" rnais significa
tivos sempre foram, por conven~ao, 
identiflcados por nlimeros inteiro& .. 
Como tamb6m ocorrem, com razoo
vel frequtncia, implementos de peque
nos detalhes ou aperfe~ntos nio 
tli.o "draml1ticos", tais pequenos "a
van~s" sao, costumeiramente, indica
dos por valores fracionruios, como 
"IX>S 3.3", .. DOS 4.01'', "DOS 6.T', 
e assim por diante ••• Continua valendo 

EXTENSOES OU "SOBRENOMES" 
DE ARQUIVOS EXECUTAVEIS 
(PROGRAMAS) 

3.1 
3.2 
3.3 

6.2 

u.: 
a: 
w 
a.. 
<( 

w 
(/) 
w 
:c 
...J 

~ 
UJ 
0 
(/) 

0 z 
UJ 
::, 
0 
UJ 
0. 
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® 
a regra de "ndmero maior equivale a 
versiio ma.is atualizada"... Dessa 
fom1a, um "DOS 3.1" tem alguma 
"coisinha a rnais", algum aperfei¥oa
mento ou acrlscimo operacional com 
re~ao a um "DOS 3.fl' ... Um "DOS 
6.?' corrige ou melhora .. algurr.a coi
sinha" num "DOS 6.fl', e por af vai. .. 
Notem que, propositalmente, usamos o 
tenno 0 corrige", porque vl1rios dos 
chamados "aperfei~amentos" sao, na 
verdade, meras "co~oes de cagadi
nhas" de program111;iio ou desenvolvi
mento... Ao longo da ut:ilizw;li.o, os 
pr6prios uswirios podem acabar "des
cohrindo" bugs (pequenos problemas 
ou defici~ncias dos programas, que 
passaram desapercebidos aos seus 
criadores, que devem - com certeza -
ser perdoados, porq ue seu trabalho 
simplesmenle nio ~ .. mole" ... ), Tais 
bugs sful enlao, literalmente corrigido9 
na8 nova8 venioes e, para que ningoom 
se confunda, tais versoes "6ltimas" 
costumam receber alguns numerinhos 
decimai.s em acrlscimo ao ndmero in
teiro da ver.sao hlisica, naquele esufgio 
do desenvolvimento do dito BOftwa
re. .. A prop6sito, no momento em que 
o Redator das presentes "mal tr111;adas 
linhas" esuf digitando esta S~lio do 
ABC DO PC, a versio 1nais atualizada 
do DOS mais popular (by Micrmoft. .. ) 
esuf no seu n6mero "6.?' ... Na verda
de, para um iniciante, nio 6 obrigatd
rio "enfiar'" no seu PC uma verdo 
''super-dltima" de aoftware de Siste
ma. •• Entretanto, no que diz respeito 
ao DOS da Micr01:1oft (tam~m cha-

mado pclo fabriumte, de "MS- )Q~ 
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MICROS 

!USADOS 
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 + 
WINCHESTER 10Mb . US$ 250,00 

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

I IIIPRESSORAS SOB CONSULTA I 
EMARK ELETRONlcA COML LTDA. 
Rua General Os6rio, 155 • Sta lfi~nia 
CEP 01213-001 • Sao Paulo· SP 
Fone: (011) 221-4779 Fax: (011) 222-3145 

#O~ 
INOUSTRIA E COMERCIO LTOA. 

Transformadores eSpeciais, sob 
encomenda, mediante consulta 

ESTABILIZADORES DE VOLTA
GEM - CARREGADORES DE BA

TERIA -COMPONENTES 
ELETRONICOS 

I Fones: 220-9215 - 222-7061 f 

RUA GENERAL OSORIO N2 81 
CEP 01213--000 - SAO PAULO 

ABC DO PC (4! PARTE) 

DOS" ... ) e em funi;ao das modemas 
m~uinas e dos modernos programas 
que deverao rodar sob o sito sistema, 
qualquer m1mero do 5.0 pra tru nem 
deve mais ser considerado_, Nosso 
conselho 6 que o Leitor, iniciando seu 
"relacionamento,. com o PC, procure 
adquirir um IMquina ji "carregada", 
ou entao comprar o DOS e instaM-lo 
na IMquina, pelo menos com o nlimero 
de versiio S.O (daf pra frente ... ). 
ATEN<;'AO: ao comprar um PC que 
"ji venha" com os programas de Sis
tema (COS), conv6m solicitar do ven
dedor os devidos registros do dito 
programa. caso contrario, t6cnica e ju
ridicamente falando, pode estar ocor
rendo viow;:ao de direitos autorais 
(" pirataria" ... ). Sob todos os aspectos, 
nada como estar devidamente regula
rizado, usando um software legal. com 
o que, al6m de prevenir-se contra 
eventuais "viroses" (que podem vir 
"embutidas" em sucessivas c6pias ir
regulares de programas ... ), ainda se 
ganham efetivos DIR EITOS de con
sult.a e atualizai;ao (E aM o direito de 
"torcer o pescoc,;o" do fabricante do 
dito software ou do respectivo vende
dor, se for constatado algum defeito 
nos programas recebidos ... A lei de 
Defesa do Consumidor es~ af e de na
da adianta - numa compra legal, com 
Nota Fiscal e tudo, alegarem clausulas 
de "ressalva" nos contratinhos e todos 
esses truques bestas, pretensamente 
legais, que alguns produtores de soft
warea co~tumam "enllar" nos seus 
Termos de Registro ... Esse assunto 
da reciprocidade - traz ainda muito 
"pano pra manga", territ6rio para ad
vogados esrx-dali,.ados, entra.ndo em 
campos que nao nos compete detalhar, 
mas que ... vale "levantar a lebre" ... ). 

- QlJAORO 7 - 0 QUE TEM NO 
.. OOS" - - Jli explicado que o DOS 6 
um programa de Sistema, de geren
ciamento do PC, funcionando uao s6 
como um int6rp'rete de alto nfvel entre 
a rrmquina e o usuario, mas tarnbem 

como um .. capataz" na .. rodagem" de 
todo e qualquer outro programa. uti
litmo ou aplicativos ou dedicado... 
"Dentro" do DOS, em tennos de ar
quivos, v4rios conjuntos con~m ape
nas DADOS (que o Sistema Opera• 
cional precisa para se referenciar, sa
ber em que tipo de IMquina esli insta
lado, e outros aspectos purarnente 
funcionais. .. ) e alguns outros sfio, as
swnidamente PROGRAMAS, ou seja: 
m6dulos eu:cuti'Vda... A grosso mo
do, podemos dividir o DOS em duas 
grandes partes: os COMANDOS do 
DOS e os PROORAMAS do DOS ... 
Os COMANDOS dos DOS consti
tuem as "palavras" ou "sintaxes" que, 
uma vez digitados no teclado, .. dizem" 
para o Sistema fazer detenninadas 
coisas, tomar certas providencias, exe
cutar certas ~oes blfsicas e importan
tes ... Todos esses COMANDOS est.Ao 
contidos num dos PROGRAMAS do 
DOS, chamado de COMMAND.COM 
(Noten: a extensiio .COM, indicando 
um executivel .. ). Este programa do 
DOS (justamente com mais dois ou
tros "programinhas", chamados de 
"ocultos" ou "escondidos" - falare
mos sobre eles mais adiante ••• ) deve 
ser "carregado" logo que o PC 6 liga
do, ca50 contrruio nao havera como o 
computador, via Sistema Operacional, 
"entender as ordens digitadas no te
clado"... Pela sua importancia, o 
COMMAND.COM, ap6s carregado, 
deve pennanecer sempre a disposi«.iio 
do Sistema. .. Trata-se, portanto , de 
um programa necessariamente resi
dente, ou seja: ao ser ligado o PC, ele 6 
copiado para a MEMORIA (a RAM, 
Jembram-se de!a. .. ?) e s6 "sai de l.i'' 
lJUando o micro 6 desligado... Isso 
porque o dito COMMAND.COM l 
o pr6prio "dicionruio" do DOS, o "a
becedario" do Sistema. a verdadeira 
"graml'itca" que o DOS usa para ler, 
escrever, entender, interpretar tudo. .. ! 
Aproveitem, entao, para assimilar e 
guardar mais esse conceito, o de 
PROGRAMA RESIOENTE, ou seja, 

(j) @ 

COMANDOS DO CC.S PROGRAMAS DO DOS 
(ESTAO NO CCMMAND.GOM) {UTILITARIOS DO SISTEMA) 

: . : : ~:::.:.::::: :: : : : : : : : : :: : :; : ~ :: .. : : : . : : : : .... : : : : : : : .. : . : : : : . : : : : : : . : : : : : : : :: :: : : : ::: : : : : : : : : : : : : : :: : : : :: : : : : : : : : : : ~::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : , : : .. : 
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Sll\!AIS DO "PROMPT' 

ESTA LETRA INDICA I > J 
A UNIDADE EM QUE C: -
A BIOS ENCONTAO~--~ 
0 DOS, E A PARTIR ~ ESTE E O "CURSOR" 
DA OUAL SE 9OMEQA E FICA "PISCANDO~. ~ 
A "NAVEGAQAO", __ _,..L 
PELOS PROGRAMAS [ A·> 7] 
E ARQUIVOS_ • -

aquele que deve &car na RAM en
qwmto o computador estiver ligado, 
sempre de plantlio, quando sempre que 
solicitado ( ou por procedimentos au
tom4ticos do pr6prio Sistema. OU por 
"pedido" direto do usumio, via tecla
do, etc.). Al6m dos COMANDOS do 
DOS, t:emos tamb6m os PROORA
MAS do DOS- Estes slio diversos 
m6dulos executfveis individualmente, 
Dlo iaidentea, utilitfrios do Sistema 
para a r~lo de diversas ope
~ com os <liscos, com os arquivos, 
etc. Por exemplo: um desses PRO
GRAMAS do DOS 6 justamente 
aquele a que j4 008 referimos no co
~ da preaente ABC DO PC e que 
executa o "loteamento" ou fonnat.ai;Ao 
dos discos... Seu nome 6 FOR
MAT.COM... E, portanto, um dos 
programas do DOS, que .. faz algo im
portante", mas que, pela sua utilizai.tlio 
esporadica, nio precisa .. ficar residen
tc" (apenas entra em w,;§o ou "6 exe
cutado", qwmdo especificamente soli
citado ou ordenado ao Sistewa.-). Sio 
vuios 08 PROGRAMAS do DOS e 
sobre eles falaremos nos devidos mo
mentos". 

- QUADRO 8 - 0 SINAL DE 
""PROMYI" - Pelo que j4 sabemos, 
devemos ter, al6m do PC, o softwaft, 
de Sistema (DOS), ou num disquete, a 
ser "lido" num dos ddvea espedficos, 
ou instalado na wiocbe8ter- (dihe C. 
lembram-se-?), tamb6m para de 14 ser 
.. lido" ... Ao ligarmos o computador, a 
BIOS faz, inicialmente, uma "varre
dura" em todo o sistema, para saber se 
todos os "~" que formam o PC 
b'8ico .. esdo Ii'' (verifiquem que 
"piacam" 08 LEDs inoorporados ao 
teclado, durantc tal ve~io au
tomddca...). Em seguida, "conta" a 
mem6ria RAM disponfvel (norwal
DiCDtc iodicando na tcla essa conta
gem. e fazcndo 80lfll' wn "bip" ao fl-

® 
naJ._), Em seguida, a BIOS busca, 
ainda automaticamente, nos discos 
(normalmente "lendo" primeiro o dri
.e A, depois o C - 08 respectivos 
LEDs piloto ac:endem. durante tal 
"leitura de busca" _,). "Achando" o 
soitwm, de Sistema (DOS), a BIOS 
copia o importante programa COM
MAND.COM na RAM (e tamb6m 
dois outros programinha.s "escondi
dos", do DOS ... ) e simplesmente "pas
sa o comando" ou o gerenciamento, 
ao_ DOS! lsso feito, o Sistema "avisa 
V~" que cad .-unto para ~ar 
qualquer trabalho ou procedimento 
que lhe for ordenado via teclado ••• Es
se "a"iso" de "podemos ~ar'' 6 
dado atrav6s do chamado SINAL DE 
•PROMPT", que sempre surge no alto 
da tel.a do monitor, ou entao como 
"dltima linha" visfvel na dita tela. •• 0 
dito Sinai 6 nonnalmente (existem OU• 

tros formatos, mas nio 6 importante 
saber disso agora. .. ) fonnado por uma 
lrAn, justamente a representativa do 
dri¥e em que foi "encontrado" o Sis
terr:a Operacional. seguida do sinal 
grffico de do.is ponma (:). mais o sinal 
gnffico/matem4tico de "maior fflC"' 
( > ) e finalizando por um dash ou 
pequeno ~o horizontal, este piaam
do e constituindo o j4 mencionado 
cunor, que indica "onde V ~ estf, na 
tel.a", ou seja, o ponto onde surgirao 
os caracteres a partir daquele momen
to digitados no teclado ... Nonnalmen
te, na grande maioria dos arranjos, um 
dos doi.s seguintes sinais de PROMPI' 
surgira: 

J 
A partir desse momento, com o PC e o 
Sistema A sua dispo~, V ~ pode 
~ a exercer o real comando da 
"coi.sa", dar SWIii ordens e... fll7a- al
go. .. l 
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PILOTANDO A MAQUINA... 

Daqui pra frente, todas (ou pelo me
nos a maioria...) as instm;:oes se refe
ririo a oomandos digitados no teclado 
do micro ... Nao se esq~ que (j~ foi 
explicado, no ABC DO PC anterior ... ), 
quase sempre, termina-se o comando 
apertando a teclamtec(ou return. .. ). 

Outra coisa: jamais "enfiem" esp-.;o1 
onde eles nao sio claramente indicados 
ou necessruios, nos comandos, ou seja: 
niio alterem as "sintaxes" das "pala
vras" ou "c6digos" aceitos pelo DOS ... 
Os comandos relacionados, serao sem
pre mostrados com letras maiusculas, 
por umf questao de organiza.;ao gr~fica 
aqui da Revista (A.P.E.), contudo, para 
o DOS, os comandos Msicos serao acei
tos tanto em minusculas quanto em 
mai6sculas (J~ para os ARQUIVOS, 
nem sempre isso 6 igualmente v~do ... 
Voces serao devidamente advertidos, 
sempre que isso for importante, fiquem 
"frios" ... ). Como um c6digo "nosso", 
apenas para poder passar a Voces as 
sintaxes com perfeita clareza, a digi
tru;ao de .teclaa especiais (revejam o 
ABC DO PC anterior ... ) sera indicada 
pelo "nome" ou "inscri9io" ex.istente na 
referida tecla, colocando entre par8nte-
ses ... 

No mais, 6 experimcntar pra ver o 
que acontea:... M uito dificilmente urra 
digitru;iio errada podera causar danos 
aos Programas, e absolutamente nuoca 
ao pr6prio computador... Portanto, 
"sem medo", arrisquem-se, verifiquem, 
procurem memorizar (niio esquecendo 
que aprmde-sc uma "porrada" de coisas 
oa villa, tamh6m com os... ERROS_') 
os comandos e sintaxes mais im{)(!rtan
tes ••• Garantimos que NAO tk DIFfCIU 

••••• 
Os programas e/ou arquivos a serem 

executados e manipulados, deYelll, ob
viamente, estar em algum lugar, ou seja: 
gravados num disquete, inserido no res
pectivo drive, ou no disco r1gido ••• 
Voe& j~ sabem as Jetras que designam 
as ditas 1midades OU drives (A, B, C ... ). 
Pois bem: para "ir" ao desejado driYe, 
basta digitar a sua letra, seguida de 
"dois pontos", assim: 

I A: (enter) 

OU 

j B: (enter) 

OU 

I C: (enter) 

Nllo se esquec;am que a letra que faz 

~ II j ~ - do omal do PROMPI' 6 """""' • 

ABC DO PC (4! PARTE) 

correspondente ao drive oode ad. no 
rnnme,,fA .. Assim, se o PROMPT for: 

IC:> ..... 
e Voce quuer "ir" para o drive A, basta 
digitar: 

1 A: (enter) 7 
e assim por diante ••• 
Para saber o que tan DO disco daqoele 
driYe, digite: 

(Em tempo: o "s1mbolo" dt, dlllll6do I, o 
caracter "barra ao contnrio" ( \ ). 
AIISim, o diret6rio raiz de A: 6 A:\ . Es
sa "barra ao contruio" sempre indica 
wna "descida de degrau hientrquico", 
confonne detalharemos mais adiantc...). 

Supondo que o nome do diret6rio no 
qual se deseja "entrar", sob A: , 6 
FR UT AS, digita-se, entlo: 

I CD FRUI'AS(enla) 7 
l 

O PROMPT passarit a: 

I DIR (enter) 

1 
.__ --------------' ~:\.FR.UTAS>_ 
imediatamente, na tela, aparecerao, em .__ ____________ ___, 

sequencia, todos os arquivos, executi
veis ou niio, que se encontram gravados 
no disco do dito drive. 

Para tanto, contudo, 6 preciso que V~ 
(ou o DOS ... ) esteja DO pretendidodri
ve. Ji foi explicado como "ir para de
terminado drive" ... 

Assim, se por exemplo Voce "estiver" 
em A: e quiser saber "o que tern" no 
disco que esti na unidade B, deve pri
meiro digitar: 

I B: (enter) 

com o que o seu PROMPT pa-' a acr 

I B:>_ 

daf 6 s6 digitar: 

I DIR (enter) 

para surgir na tela, relacionados, todos 
os arquivos presentes em B:. .. 

Nas relai;oes de contel'idos, surgidas 
atrav6s do comando DIR, os arquivos 
aparecem com suas respectivas ex
tensoes, assim ~ pra saber, logo "de ca
ra", os que siio de DADOS e os que siio 
EXECUT A VEIS. (terminados em 
.BAT, .COM e .EXE). 

No meio do contel1do dos discos, rela
cionados i;elo DIR, podem surgir ootroa 

Querendo "chegar" ao arquivo BA
NANA.TXT sob o diret6rio FRUI'AS, 
sob a raiz de A: (A:\), basta, entlo, di
gitar: 

[ BANANA (cola') 

E assim por diante ... 

Ex.iste, dentro da estrutura hientrquica 
dos arquivos e programas sob o DOS, 
um "neg6cio" (que 6 tamb6m um co
mando, oportunamente explicado com 
tal fun~ ... ) chamado PATIi, que nada 
mais 6 do que o "caminho" ou ~ 
completa de todos os degraus hiemrqui
cos que devem ser descidos para se atin
gir determinado arquivo ou programa! 
Assim, num exemplo, os dados: 

I C:'.CONTAB"-.CONTAS.DOC 7 
s4o o "caminho" completo que leva ao 
arquivo CONT ASJX>C, que esti no 
diret6do CONTAB, que, por lillll vez, 
esti sob o raiz de C: (C:'-.). Por isso 6 
importante sempre ter em mente a 
exaustivamente mencionada estrutura 
hienfrquica... Se, por acaso, V ~ esti
ver "longe" desse arquivo , em outro 
drive e - certamente - em outro diret6-
rio, 6 possfvel "chegar tr usando o j4 
mencionado comando CD seguido do 
PATIi completo (e mais a indefectfvel 
atua.;ao de tecla eme.-... ). AIISim, digi
tando: 

diret6rioe (subordinados, ou hierarqui- -----------------=----. 
camente "inferiores" ao de RAIZ., que 6 I CD C:'-CONT AB'-CONT AS.DOC(~ 
sempre o inicialmente mostrado pela 
a.;;iio do referido comando ... ). Para "en
trar" em qualquer desses sub-diret6rioa. 
usa-se o comando: 

I CD (nome do diret.6rio) (enter) 

Assim se, por exemplo, Voce "estiver" 
no diret6rio raiz de A: e quiser "ir" para 
um diretiSrio irnediatamente "abaixo" 
desse diret6rio iaiz, devera a.ssim proce
der: 

esteja V~ onde estiver, previamentc, o 
DOS o levara at6 o referido arquivo 
CONTAS.OOC, direitinho ... l 

PARA .,LER• OU .. VER" 0 
CONTEUQO DE UM ARQUIVO TIPO 

·•rEXTo•...: 

Obviamente que, com grande fre
quancia, precisamos saber ou confinnar 
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COPY A:CONTAB.001 B: (entllr) .I 
Se, ao mesmo tempo em que copia. 
Vcx:,6 tamb6m quer mudar o nome do 
arquivo (por exemplo, para KE
LAT JXH ... ) a .sintaxe seria a seguinte: 
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dados do disquete de "origem" para a 
mem6ria (RAM) e depois, na sequ&lcia; 
"re-copiar"' os dados, da RAM para o 
disquete de "destino" ... 

••••• 

o conte6do de um arquivo ... Os arquivos 
ti.po ta.to sobre os quais j! fa1amos em 
ponto anterior do presente ABC DO PC 
tambmi slio fonte importante (semio 
obdgat6da._) de mf~ ou men
sagens que precisam ser lidas e conheci
das... Existe, entao, um comaodo do· 
DOS que serve justamente para "ler" 
(fazer aparecer na tela...) esses textos ou 
dados. Trata-se do comando TYPE que 
deve ser seguido do nome do arquivo 
que se deseja "desvendar" (isso se j! es
tivermos no respectivo diret6rio ... ) ou 
do completo PAm (caminho hierarqui
co ••• ) para o referido arquivo (se esti
vermos, no momento, "longe" dele ••• ). 
Assim, se quisennos ver o que est.4 es
crito no arquivo UVA.TXT, no diret6-
rio FRUfAS, sob C:\, devemos digi
tar: 

I COPY A.-CONTAB.001 B:RELAT.00~ (enter) 

TYPE C:\..FRUfAS"-UV A.TXT (enter) 

nio esquecendo que, se j! estivennos no 
diret6rio, bastar! digitar: 

I TYPE UVA.TXT (eoficr) 

Com t.al comando, surgirao na tela todos 
os textos gravados no dito arquivo/e
xemplo ••• Nao esquecer ainda que se a 
quantidade de textos ou dados for maior 
do que a comportada pelo tamanho da 
tela, basta recorrer ils teclas de aeta para 
balm ou de page down para fazer com 
que o conte6do "ande", mostrando tudo 
o que M no dito arquivo •.• Para sair de 
t.al f~o. basta premir a tecla cac 
(quern j! se esqueceu, deve reler o ABC 
DO PC anterior ... ). 

COPIANDO ARQUIVOS 

Existe um importante, super-titil, 
COMANDO do DOS, muito usado no 
dia-a-dia da oper~ de um PC ... Tra
ta-se da sintaxe COPY (seguida do PA
TH oompleto do arquivo/origen:,o PA
TH oompleto do arquivoldestino, mais a 
inevitAvel digital;iio da tecla enter ... ). 
Sua fw:M;;ao parece &via: copiar arqui
vos de um disco para o outro, ou , even
tualmente, para o meamo disco, por6m 
outdaodo Q nome dos ditos arquivos ... 
Vamos ver como funciona. .. 

Nwn disquete, Vcx:,6 tern um arquivo 
de dados denominado CONT AB.001 e 
se faz necessru:io, por qualquer motivo, 
copiar t.al arquivo para outro disquete ... 
Seo seu PC tem dois drives (oomo ~ pa
ddo, atuahnente.,.), ooloque o disco que 
tem o dito arquivo no drive A e o disco 
que deva receber a oopia no drive B ... 
Confira o oonte6do de ambos os discos, 
com o comando DIR. Retorne ao drive 
A. .. Digite: 

Com o mesmo racioclnio, sempre usan
do o comando COPY, seguido da locali
~ e nome do arquivo "origem", 
mais a l~o e nome do arquivo 
"destino" (e o velho eolcr ••• ), pode-se 
ainda oopiar um arquivo, com nome di
rerente, para O mesmo disco OU diret6-
rio, trazer arquivos do disco rfgido 
( winchester) para wn, disquete ou vice
versa. etc. A TEN<;AO: o DOS nao 
aocita dois arquivos com DOIDCI e ex
telllloca iguais, no DlflilllDO diret6rio. .. 
Assim, se Vcx:,6 tentar fazer uma c6pia 
com tais parfunetros, sobreacre'Yl'ri ( ou 
seja: substituid. .. ) o arquivo anterior, de 
mesmo nome! 0 esquecimento de t.al re
grinha pode fazer V cx:,6 "perder" dados 
importantes, portanto "fique espetto" ... 

••••• 
COPIANDO UM DISCO INTEIRO ... 

As vezes 6 ne.cess!rio copiar todo um 
disquete, de modo que tenhamos wn se
gundo disquete com t.odos os arquivos 
existentes no primeiro... Isso 6 possfvel 
com o PROGRAMA DISK
COPY .COM, que 6 desfechado pelo 
COMANDO DISK COPY ... A sintaxe 6 
simples, mas M uma exigencia: que os 
dois discos (de "origem" e de "desti
no" ... ) sejam iguais em capacidade/den
sidade ••• Issa quer dizer que apenas sent: 
possfvel essa c6pia tot.al, se ambos os 
disquetes envolvidos forem de 360Kb, 
ou ambos de 1,2Mb, assim por diante ... 

Se o PC tern dois drives, coloque o 
disquete de "origem" no drive A e o de 
"destino" no drive B ... Digite: 

I DISKCOPY A: B: (enter) l 
Se o PC tiver apenas wn drive de dis
quete, a ope~ao• seri um pouco mais 
demorada, mais ainda assim simples ••• 
Coloque o disquete de "origem" no dni
oo drive (A) e digite: 

I DISKCOPY A: A: (enta) 

0 pr6prio PC instruir! V cx:,6, atrav&i de 
claros avisos na tela, sabre o quc! fazer ... 
Pede para tirar o disco de "origem", co
locar o de "destino", no dnico chive e 
por a! vai. .. 0 que o DOS faz, no caso, ~ 
simplesmente copiar provisoriamente os 

- QUADRO 9 - A ORGANIZA(;AO 
GERAL DB OIRBT6RIOS, PRO
GRAMAS B ARQUIVOS, NO DIS
CO RfGIOO (C:) - Coofonne j! foi 
afirmado v!rias v&es, atualmente to
do PC tern um disco rfgido (winches
ter), ~m de pelo menos um drive de 
disquete ••• Quando l essa a oonfigu
rai;ao Msica do bardwan; o DOS tent: 
sempre seus arquivos e programas, to-
dos, no mesmo disco rfgido, sob um 
dire16rio denominado, por default, 
DOS... Certamente que, nesse dito 
disco rfgido (para isso ele 6 uma mfdia 
de alta capacidade de armaz.enamento, 
lembram-se ••• ?) estarao v!rios outros 
diret.6tios, cada um contendo progm.
maa e arquivos referentes a outros uti
litArios e aplicativos (programas de 
Edi~ao de Texto, programas de 
criai;ao de imagens, Planilhas de C!l
culos, etc.). Nao esquecer nunca, que a 
estrutura hierarquica do DOS permite 
e "incentiva" a ~ao de sub-diret6-
ri08, e assim por diante... Antes, 
por6m de colocar programas e arqui
vos em algum diret6rlo ou sub-diret6-
rio 6 necess!rio criar tais localizai;oes 
16gicas. Como parece 6bvio, damos o 
nome de "criar diret6rio" para o ato 
de criar uma localizai;ao geMrica para 
programas e arquivos, dando-lhe obri
gatoriamente um nc:mc. .. Vamos a um 
exemplo pritico ... Queremos, na win
cbeater, criar um diret.6rio chamado 
CONTAB, para nele oolocar os pro
gramas e arquivos referent.es ao as
sunto ... Assim, "estando" em C:\ (di
ret6rio raiz do drive C. •• ), basta utili
zar o oomando MD ( especffico para 
"criar diret6rio''), seguido do con:ple
to PATH, incluindo a{ o oome que 
queremos dar ao diret6rio a ser "inau
gurado" ••. ! A sintaxe seria a seguinte: 

MD C:"-CONTAB (enter) 

0 oomando MD pode ser usado "h 
vontade", de modo a criar 1Ub-diret6-
rim e 1Ub-11Ub-diret6J:io sempre tendo 
em mente a organizai;ao hier!rquica im
posta aos discos pelo DOS ••• Assim, se 
sob o diftlldrio CONT AB que criamos 
no exemplo anterior, qui.sennas posicio
nar um IUh-direl6rio com o nome de 
P AGfOS, basta usar a seguinte sintaxe: 

I MDC:\CONI"AB'"AUIUS(- ~ I[ J,~ 
, . . ' . . . ~... . . ' ·.·' ·.· ·.· :-: '·:·: . :::-:-::,,::-:::·::.:: .:-···:··/·:: 

- - ~ 
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® 
DIRETORIO RAIZ 

SEM PROGRAMAS E AROUIVOS 
DE APLICA TIVOS, QUASE NADA 
PODERA SER FEITO, EM 
TERMOS PRATICO$._ 

10.SYS 
MSDOS.SYS 

(ESCONDIDOS) 

COMMAND.COM 

SEMISSO,NEM 
DA PAA COMECAR. •• 
(t O CHAlvtADO "SISTEMA" ... ) 

CON FIG.SYS AUTOEXEC,BAT 

ESTEE O 
"GERENTE GERAL" RO 

Observem sempre a necessidade, no 
PATH (descru;ao completa do "cami
nho" ou dos degraus hienhquicos na 
"more" de diret6rios ... ), da colocai;ao 
da "barra ao contrario" ( \ ) que "de
marca" a ascendencia do diret6rio que 
esta a sua esquerda. com relai;ao ao que 
esta a sua direita (j~ faJ.an10s sobre is
so ... ). 

c:\ 

DOS 

~ 

DIRETORIO .. , .. 
. 
~ 

PROGRAMAS 

DIRETORIO 
":it' 

..-......--------, ARQUIVOS ,..... __ ,.__ __ ...,, 

' I I 

V V v v SUB SUB 
PROGRAMAS 
E ARQUIVOS 
D000S 

DIRETORIO DIRETORIO 
2\A 2\B 

' I 
I 

~ v 
PROGRAMAS-ARQUIVOS 

ALGUNS CONSELHOS 
IMPORT ANTES ... 

Alguns pontos genericos, mas impor
tantes, que o Leitor interessado em bem 
transitar pelo Universo da INFORMA
TICA PRA TICA deve co~ e (para 
usar j.t uma linguagem dentro do 
"jarga.o" ... ) mantcr residentes na sua ca
bei;a; 

- OS ••A VISOS DE ERRO• - 0 DOS 
sirnplesmente "nao deixa" Vod fat.er 
"cagadas" em termos de digitw;ao de 
comandos, ou qualquer outra tentativa 
de executar, via teclado, "coisas proi
bidas" ••. Tanto o hardware quanto o 
SISTEMA, sao naturalmente muito 
bem protegidos contra "bobeiras", es
quecimentos, erros de digitw;ao, etc. 
Sempre que algo nao estiver "nos con
formcs", simplesmente o DOS avisa. 
na tela, atraves de uma MENSAGEM 
DE ERRO... E born, portanto, estar 
atento a esses "puxoes de orelha" que, 
de vez em quando, o Sistema dli (are 
em "veteranos" meio distrafdos, ima
gine entiio em ••• "novatos" ... ). 

Retomando a organizar;ao geraJ do dis
co ngiro, em seus aspectos mais comuns 
(e obrigat6rios. em alguns casos ... ), ob
serve (QUADRO 9) que, logo no seu. 
diret6rio raiz, deve estar o programa 
COMMAND.COM, .rem de dois pe
quenos arquivos de Sistema, "escondi
dos", norrnalmente denorninados 
IO.SYS e MSDOS.SYS (dependendo 
da origem do software de Sistema, ou 
seja, do seu fabricante ou desenvolve
dor, o nome <lesses "arquivinhos escon
didos" pode variar, mas tera.o identica e 
importante funi;ao ..• ). Esses tres arqui
vos constituem o que se convencionou 
chamar de "SISTEMA" e, sem eles, 
nem d4 pra comec;ar, ou seja, o PC nem 
sequer apresenta o sinal de PROMPT ao 
ser ligado (Emite apenas um aviso de 
que "nao M sistema", ou "nao foi en
contrado o interpretador de Coman
dos". J sso q uer dizer q ue o PC nem po
de "conversar" com Vore, j.1 que o im
port.ante "inltrprete" COM
MAND.COM, e sew; arquivinhos com
panheiros, "escondidos" mas tan1~m , .. !kl~ ll,oport~,te, nio ..... """""'""" OS-

tar ... ). Finalmente, ainda no diret6rio 
nuz (C: \ ). cm todos os PCs, devem es
tar dois arquivos de~ cha
mados, respectivamente, de CON
FIG.SYS e AUTOEXEC.BAT ... Esses 
ar4uivos sao automaticamente lidos pelo 
Sistema, no momento em que o compu
tador e ligado (diz-se "dar o boot"' para 
o ato de ligar ou "inicializar" o PC..,) e 
servem para "explicar" ao DOS como 
esta.o organilados certos aspectos de 
hardware (funi;ao do CONAG.SYS ... ) 
e tarnbem para dar as "primeiras or
dens" sobre o que fazer, carregar pro
grarnas 4ue devam ficar residentai (j.1 
explicamos ... ), etc, Esses dois "arquivos 
de configurai;ao" devem, normalmente, 
ser montados ou criados pelo pr6prio 
usuruio, entretanto envolvendo alguns 
conhecirnentos mais avani;ados para o 
atuaJ estcigio do nosso ABC DO fC. No 
devido tempo daremos explicw;oes so
bre isso ••. Normalmente, quando se ad
quire em Loja um PC, j.1 "carregado" 
com o Sistema OperacionaJ (DOS), o 
CONFIG.SYS e o ALITOEXEC.BAT, 
j.1 esta.o "feitos" pelo Tecnico que reali
zou a iritegrai;ao das partes e sisterr.as, 
de modo que o usuario possa, imediata
mente e sem problemas, usar a m.1qui
na ... I )e qualquer forma. no futuro, e 
quase certo que tais arquivos precisem 
ser "mexidos" para melhor adequw;iio 
aos incrementos de hard e soft que o 
usuario venha a fazer no seu equipa
mento ... 

- 0 BOTA.O DE "RESET" - Apesar de 
todas as suas naturais "defeSilli" tanto 
o pr6prio Sistema Operacional (DOS) 
quanto o PC (em tennos de hardware) 
podem, em algumas oportunidades, 
"travar", "dar pau", ou seja: simples-



mente recusar-se air em frente, "con
gelando" tudo, parando de aceitar co
mandos via teclado, etc. Isso - se 
ooorrer (e pode ocorrer._) - niio deve 
ser causa de grandes sustos ... Pode at.6 
acontecer de se perder algum arquivo 
de dados, com os quais naquele exato 
momento se estava lidando, mas isso -
na maioria dos casos - sent o maior, 
senao o dnico - prejufzo... Para que 
tudo se restabeler;a, normalmente utili
za-se o botiio de reset G~ falamos so
bre ele, que flea na parte frontal do 
gabinete, gerahnente pr6ximo A pr6-
pria chave "liga-desliga" da m&Jui
na. .. ). Apertando-se esse botao, todo o 
hardware e o software se reinicializam 
(o tinico bloco que niio 6 "desliga
do/ligado", com tal ~o. 6 a fonte de 
aJimentac;ao. .. ), dando ao usumo a 
chance de ••co~ar de novo" ... 

- 0 .. ESC" _ - Durante a oper31ili.o ou a 
"rodagem" dos PROGRAMAS, se 
comprovadamente for feita uma digi
tat;ao err6nea, ou foi dado um coman
do interno ao programa, que niio leve 
A pretendida 31iao, nonnalmente po
de-se retomar l OOllditi;io anterior, 
simplcsmeote apertando-se a fecla 
ESC, cuja fuIM,ii.o ~ica 6 justamente 
essa: fazer voltar alguma coisa, algum 
comando, alguma condii;ao ou si
t1.1.ai;ao... Em muitos programas, essa 
tecla tamb6m serve para, finaliiadas as 
oper31ioes, simplesmente sair do dito 
programa, retornando ao PROMPT do 
cos ... 

- FAZENDO "RODAR,. OU FUN
CIONAR, UM PROORAMA INS
T ALADO NOS DISCOS_ - Deixa
mos, de prop6sito, aqui para o funzi
nho do presente ABC DO PC, a ins
t:rw;ao ou comando mais elementar 
(mas a mais necessruia, para se "fazer 
alguma coisa" mun PC. .. ). Afmal, 
Voe& j~ sabem "navegar" pelo Siste
ma e pela .. arvore" de dire16:r:ios, en
trar e sair de arquivos especfficos, co
piar arquivos, copiar discos inteiros, 
criar diret6rlas e soo-diret6riol, "sa
far-se" de problemas ou "bloqueios" 
que possam ocorrer, e o diabo ... En
tretanto, como execum, um PRO
GRAMA ... ? Como fazer "rodar"' um 
UTILITARIO ou um APLICATIVO 
(rormalmente aqueles arquivos que, 
relacionados pelos comando DIR 
mostram uma extensao .EXE. .. )? ~ 
muito simles ••• "estando" no respecti
vo direUSrio (basta anaJisar O sinaJ de 
PROMPT para se saber en: que ponto 
da "u-vore" de diret6rios estamos, 
lembram-se ... ?), basta digitar-se o 
umne do PROGRAMA ... ! A extenslw, 
no caso, ~ opcional (pode, ou nio, ser 
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digitada. •• ). Imediatamente o DOS 
passara ao dito PROGRAMA. a "ba
tuta" do PC (mas ~ "por tras", A 
dispos~ao, para interpretar eventuais 
comandos de teclado, embora os codi
gos internos do pr6prio PROGRAMA 
passe a valer, em prlmeiro piano ••• ). 
Assim, para se "rodar", por exemplo, 
o PROGRAMA PLANILHA.HXE, 
que es~ no diret6rio CONTAB do 
disco rfgido, basta "irmos", primeiro, 
para C: COKTAB_ U estando, 
basta digitar: 

PLANILHA (enter) 

OU 

PLANILHA.EXE (eotec) 

••••• 
- OS "MANUAIS,. DO PC, 00 SIS

TEMA OPERACIONAL E DOS 
PROORAMAS_ - Em lnfonn~tica, a 
leitura atenta dos MANUAIS l abso
lutamente obrigat.6ria. sen:pre antes de 
se fazer ou tentar qua]quer coisa. •• 
Brasileiro nao tern esse "born v!cio na
tural" de ler MANUAIS e e por isso 
que, frequentemente, sifu ... Con:pra 
um liquidificador, enfra o plugue do 
rabicho na tomada, joga um monte de 
bananas ~ dentro do copo e... liga 
a rnru:iuina! Afa a fuma._;a sobe e tudo 
"engripa"... Assustado, o operador 
val, entao, ao ... MANUAL e "desco
bre" que antea de qualquer coisa, de
veria ter chaveado, na base do liquidi
ficador, um pequeno interruptor que 
condiciona o aparelho a Tensao dare
de local (que 6 de 220V, enquanto o 
"pobre" do liquidificador esta "cha
veado" para. •• I IOV!). E uma "histori
nha boba" ••. ? ~ NADA! Vcd (si.m, 
VOCE rr:esmo, que esta af, lendos es
las linhas ... ) j~ deve ter enfrentado si
ttl31ii'ies dessas na sua vida... E nao 
adianta dar uma de "Jolw sem bra.;o", 
fingindo que nao 6 com V ed ... Assim, 
LEIAM MANUAIS, int.eidnhos, 
seq,re (por mais chatos e extensos 
que eles p~am ••• )! 

••••• 
Ufa! Uma "senhora Aula", hein ••• ? 

Acreditan10s que j.i deu pra muitos de 
Vcds (a nossa inten.;lw, com o ABC 
DO PC l "pegar" o leigo absoluto, ou o 
iniciante, curioso e "medroso", de In
fonnftica, e, pelo menos, fare-lo "per
der o cabiq,", sem dor ..• ) sentirem que 
o "bicho" l "menos bravo" do que pa
red-!l, nao i_.? 
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E 6bvio que, mesn:-0 dentro dos res
tritos campor ora abordados, ainda hil 
muita coisa a ser vista... Os pr6prios 
COMANDOS do DOS formaftl. com 
suas varialioes e parfunetros, ceoumaa de 
aintaxea diferentes, das q uais ainda M 
muitas a serem vistas (e n:uitas a serem 
simplesmente "intufdas", pois tudo se 
faz de maneira 16gica, nao diffcil de 
aprender, com um mfnimo de raciocf
nio ••• ). Ajuda bastante ter razoovei.s 
DO<tOOS de Ingl&, j4 que toda a estrutura 
lingufstica (em termos "humanos") do 
DOS foi realizada "em cima" desse 
idioma. •. Mesmo que o software de Sis
tema, adquirido, esteja em Portugu8s, 
continuam os seus comandos a serem 
grafados e digitados basicamente em In
gles (ou em abrev~oes, As vc!zes meio 
estapaflirdias, de termos em Ingl8s ... ). 

Como ainda sao muitos os comandos 
importantes do DOS, nos pr6ximos 
ABC DO PC "esticaR:mos" os temas da 
prr:aeua, abonlagem, eventu.almenm R>
lacionando, em fonna de gloa4rio, mais 
sintaxes e seus parlimetros (sempre ccm 
exerr,plos pr~ticos, de rr.-0do a facilitar o 
entendimento por parte dos inician
tes •.. ). De qualquer fonna, o aprendiza
do de INFORMATICA PRA TICA 6 
algo dinimioo. .. M uito do conhecimento 
necessruio apenas ser~ obtido com a. .• 
pnttical Aqui procuramos apenas "dar o 
boot" em Voe& ••• ! 

Nlio percam os pr6ximos ABC 00 
PC, portanto, ji que temas b~icos, da 
mais absoluta importancia, continuarao 
a ser abordados ... At.6 ~! 

••••• 
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MONTAGEM 

CONTROLE DE VOLUME 
POR TOQUE 

SUBSTITUINDO UM 
POTENCIOMETRO CONVENCIONAL 
POR UM CONTROLE POR TOQUE ... 

Acionar um knob de potenci6metro 
(seja .. rodando", seja .. deslizando", um 
bodozinho qualquer no. painel de um 
aparelho qualquer ... ) j4 se tornou, M 

muito tempo, algo quase instintivo em 
quaJquer pessoa civilizada. .• ! Durante 
d&:adas e d6cadas, praticamente tudo o 
que nos cerca. em termos de aparelha
gem eletro-eletr6nica, tern pelo menos 
um .. botiio" para ser girado manualmen
te, de modo a se obter s,justes os mais 
diversos •.• Para n6s, tomou-se um gesto 
qua.se que autom4tioo: girar um botiio 

em sentido horfdo p~ . .111111mtr11 ~gum 
ajuste, ou para farer ir'cm fnmtc algum 
procedimento, ou virar o mesmo botao 
em sentido anti-hi:drio para n,dozir al
gum ajuste, OU para fazer ftlitar &tlu 
algum procedimento ou fun~lio! Apren
demos a inmir a re~lio anal6gica entre 
a variat;lio angular imprimida ao knob e 
a propor~ na qual pretendemos ver al
terada a fun~ do ajuste ... ! 

De uns tempos para c4, entretanto, 
come-;aram a proliferar os controles 
sensfveis ao toque dos deckis do opera
dor, nos quais o giro de um knob foi 
substitufdo pela permaol!ocia do dedo 
sobre determinada superffcie sensfvel, 
por um certo tempo, obtendo-se assim 
as desejadas van.ai;oes do ajuste sem -
praticamente - a necessidade de se exer
cer qualquer tipo de "for~a" {ainda que, 
certamente, fosse muito pequeno o "es
for~" de girar um knob comum. •• ). 

Em alguns <lesses controles por to
que, um display 6 incorporado, de modo 
que indic~es visuais da progresslio do 
ajuste monitorem o procedimento, faci
litando ao operador saber a quaom an
da o referido ajuste ... Esse 6 o caso, tfpi
co, dos controles para mudan~a ou se
le<;ii.o de canais nos aparelhos de TV 
modemos, e mesmo nos ajustes por to
que da sintonia de emissoras, nos apare
lhos de radio, AM/PM, mais avan~-
dos ... 

Existe, porem, na grande maioria dos 
aparelhos eletr6nicos de uso domistioo 
(e mesmo em alguns de apli~o profis
sional .. ) uma fun~ que {se dotada de 
controle por toque ••• ) obviamente nlio 
necessita de monitoramento visual: 6 o 
"manjadfssimo" controle de '\'Olumc do 
som amplificado! Nossos velhos e bons 
ouvidos. simplesmente nos "dirio" a 
quanta& anda o ajuste e o vol~, sem 
que precisemos ver a indi~lio propor~ 
clonal em um display quaJquer (A 6bvia 
ex~lio refere-se - por exemplo - a um 
operador de mesa de som, isolado nwna 
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cabine ~tica, looge do sal1io onde se 
encontram as caixas acdsticas... Mas 
mesmo oesse caso, havendo um JDOllitor 
de som na dita cabine, a necffl<lade de 
inc.tic~ visual j4 se- de8vanece-). 

Observem. agora, que mo havendo 
necessidade de ~ visual direta, 6 
possfvel desenvolver-se circuitos es
pecffioos de controle por toque bastant.e 
desoomplicados. wna vez que complexos 
arranjos digitais/anal6gicos de decodi:fi
~ e ~ao. seja por barras grafi
cas, seja por d!gitos num6ricos, mos
tram-se dispend.veis. .. Foi justamente 
esse o caminho de ntcioonio que oos le
vou a pesquisar o CONTR.01.E 00 
VOLUME POR TOQUE (CVI) que 
agora mostramos! Observem que, em
bora possamos chan:m-lo de "digital", 
uma vez que deve ser aciooado com os 
~ ("d!gito" e "dedo" sao t.ennos 
que tern a mesma origem e si.gnificado 
semAntico ... ). mo se trata de um drouito 
digiial conforme estamos aoostumados a 
classificar ... Tudo, no "int.erior" do ar
ranjo do. CVf se dL. aoalogjcaneote! 
Gra,;as a um pequeDO "truque" opto
eletr6nico (muifo parecido com arranjo 
usado em ouaro projeto mostrado 
tamb6m na present.e A.P .E.), foi poss(
vel obter um controle, ao me.smo t.empo, 
senslvel e simples, no qual M completa 
isola,;;!o entre os blocos, pennitindo as
sim a direta substi~ de pot.encil>me
tros de volume. conforme detalbaremos 
DO decon:er do present.e ard.go_. 

Notem, contudo, que embora desen
volvido e pesquisado com essa int.ea;ao 
declarada de controlar volume por to
que, na verdade o arranjo Msico do 
cvr pode. com toda faciliruide, ser 
acoplado a qualquer circuito ou apli
~ que, originalment.e, requeira um 
pot.eocit>metro oomum para qualquer ti
po de ajust.e! ~ s6 wna quesffio elemen
tar de raciodDio e bom senso, DOtar' que 
a subslituii;§o, pura e simples, de um po
teoci&netro qualquer, peb tenninais de 
Salda Operacional do cvr torna-se 
pdtica e vQida. em grande n6mero de 

r-------t P A 

~---,-------.. p M 

"POTENCIOMETRO" 
I AOS CONTATOS 
ORIGINAIS DO 
CIRCUITOI 

outras ap~ (que nao apenas con
trolar volume de som. .. ). 

Observando com at.ea;ao a anmise 
tknica, resumida porem objetiva, que 
fazemos do circuito (como sempre ocor
re oas descril;oes dos projetos aqui pc.
blicados...), logo adiaote, o Lei
tor/Hobbysta podent tirar suas con
clusoes sobre as reais capacidades do 
CVf e tamb6m do seu grande potencial 
"substitutivo" com rela;;ao aos poten
ciametros convencionais, de modo a do
tar' mum» dos aparelhos e circuitos de 
um sofisticado e modemo controle 
sensfvel ao toque! 

••••• 
- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA

TICO DO CIRCUITO - Nada mais 
do que uma estrutura circuital inver
sora, centrada no coohecidfssimo Inte
grado 741 ••• ! Sob alimentai;;ao geral 
que pode situar-se entre 6 e 20 VCC, 
sem problemas ("mais adiante" • exist.e 
um component.e cujo valor pode de
pender da exata Tenslio de alimen
tai;;ao, mas falaremos di.880 quando ne
cessmo ... ), not.em que a Entrada Nlio 
Inversora (pino 3) 6 polarizada a 
"meia Tensao" (com refen!ncia i\ cita
da alimen~ geral. •• ) atrav68 dos 
dois resistores de lOOK. Nesse caso, 
ao ser energizado o circuito, a Safda 
(pino 6) mostrant tamb6m um nfvel 
correspondent.e a metade da Tensao 
geral de alimentalj;ao, isto porque a 
Entrada Inversora (pino 2), "no ar'', 
man~m o capacitor de realimen~ao 
(2u2, ti.po nio po)adzado ... ) descarre
gado. Devido As altas impedancias en
volvidas, a Resistencia da pele do dedo 
do operador pode ser considerada co
mo quase um "curto-circuito" ... As• 
sim, se um dedo for aplica.4<> sobre o 
intervalo "B" entre os contatos de to
que, tudo se passanf como se o resistor 
(IM) acoplado i'l Entrada inversora (e 
a um dos t.erminais do cl tado capacitor 
de 2u2 ... ) tivesse sido conetado i'l linha 

do ncgativo da alimen~, alterando 
as cond~oes de polarlza,;Ao e carga 
sobre o capacitor, e fazendo com que a 
Tensao de Safda (pino 6) excursione 
"para cima" (ficando cada vez mais 
pnSxima do valor posid:vo da alimen
~ao. na medida em que o dedo do 
operador "demore" sobre os citados 
contatos. .. ). 16. se o dedo for aplicado 
sobre o int.ervalo "A" dos ditos conta
tos, o efeito 6 inverso, com a polari
~lio agora aplicada ao capacitor de 
realimen~ "fo~ando" a Safda a 
uma Tensao cada vez mais baixa, cujo 
nfvel final dependent de "quanto tem
po" o dedo flea sobre os contatos... 
Em qualquer dos casos, sempre lem
brando das altas impedftncias ineren
tes, ap6s a retirada do dedo dos conta
tos. nao. havent "caminho f4cil" oora 
um rapiaa carga ou aescarga ao capa
citor de 2u2, com o que o nfvel entiio 
presente no pino 6 do 741 se "conge
lar6.'' no valor assumido! A menos que 
ocorra novo toque do dedo nos conta
tos, a condit;ao ajustada de T enslio na 
Safda do 741 permane,cent por longo 
tempo... A Tensao present.e na dita 
Safda, diretamente comanda a base do 
transfstor BC375 (com a dnica inter
ve~ncia do resistor/limitador de 
Corrente, no valor de IK5 ... ). Como 
carga de emil!8or do dito transfstor, 
temos uma lampadinha comum, de fi
lamento ( detalhes serio dados mais 
adiant.e ••• ), tipicamente parametrada 
para 6V x 40 a I OOmA, em serie com 
o resistor Rx ( detennina um limit.e pa
ra a Corrente, protegendo tanto a 
lampada quanto o pnSprio BC375 •.• ), 
cujo valor devent ser calculado em 
f~ao tanto da real Tensao geral de 
aliment~ao, quanto da Corrent.e ver
dadeiramente "puxada" pela lampadi
nha. .• A gora. vem todo o "truque" op
to-eletrbnico de "substituii;ao" do po
tencibmetro: a dita lampadinha esta 
oticamente acoplada a um LOR (Re
sistor Dependente da Luz), o qual faz 
o papel de "lado de baixo" de wn "to-
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tan" n,sisfivo divisor de Tendo, em 
estrutura bastantc convenclonal e f&::il 
de oompreender_ 0 "lado de cima" 
do dito arranjo resistivo divisor de 
Tendo, &a a cargo de um tdm-pot 
de 470K, atrav6s de cujo ajuste (e 
tamb6m da correta escolha do LDR ••. ) 
6 possfvel parametrar diversos valores 
para o "potenci.Ometro equivalente" ... 
Na verdade, os pontos P-A, P-M e 
P-T "agem", eletricamente, con:c se 
fossem. respectivamente, o tenninal 
extren:o "vivo", o terminal central de 
"cursor" e o tenninal extremo de 
"terra" de um_ pofcnciOmeCro co
mum! E isso e,:a tudo o quc qUCifamos 
que o arraojo ~! Observerr.:, prin
cipaln:ente, a total isolai;lio existente 
entre o bloco controlador e o divisor 
de Tenslio formado pelo LDR e pelo 
trim-pot, j4 que, embora o circuito 
oomo rm todo possa ccmpartilhar a 
alimentai;ao coo: os m6dulos, apare
lhos ou circuitos aos quais vi ser aco
plado, nlo hi.~ e16trica de ne
nhuma esp6cie, entre eles, garantindo 
a a~ncia de interfe~ncias ou reali
menta¢es indesejadas ... Cutro ponto 
importante: a boa gama de Tensoes 
gerais de alimentat;ao (def a 20V) ea 
Corrente nao muito "forte" (na reali
dade, tal parimetro flea exclusivamen
te na dependencia "de quanto a lam
padinha puxa" ••• ) permite que, em 
quase 100% dos casos, a energia para 
o funcionamento do CVT seja obtida 
por "emprestimo" (ou por "descaradc· 
roubo" •.• ) do aparelho de som ao qual 
v.f ser acoplado ( quase sen:pre um am
plificador, com razoovel "sobra" de 
Potencia e Corrente, pelo que nao se 
"negam" a tal compartilhamento .•• ). 
Nada imi:~e, contudo, que o circuito 
do cvr lleja dotado de uma fonte 
pr6pria, que nem precisa ser muito so
fisticado (nio M necessidade de gra.n
des regulagen.s ou estab~ ... ), 
bastando oferecer Tensao na faixa in
dicada, e sob os limit.es convenient.es 
de Corrente... 

PEOUENA 
"LENTE" 

~~ 
l.)WN)A TIPO 
"l'EJJ/.l.7_ 

Fig.2 

WC<,\.OOERX 

Rx•EMOHMS 
V •EMVOLTS 
v, •EM VOLTS 
J. .. EM AMPEAES 

- FIG. 2 - DBTALHES SOBRE A 
LAMPADINHA B SOBRB O CAL
CULO DE Rx_· Antes de comei;ar a 
partc pnlti.ca da montagem. conv6m 
esclarecer alguns detalbes important.es, 
ambos abordados na figura. •• 0 pri
meiro 6 quanto A lampadinha indicada 
na LISTA DB PB;AS. Embora ou
tros tipos, fonnatos e modelos de llhn
pada tamb6m possam ser utilizados, a 
partir de algumas experiancias e im
provisal;oes, recomendamos que o 
Leitor/Hobbysta procure obter uma 
do tipo "feijoo" (o aparelho refere-se 
tanto ao tamanho quanto ao fomia
to ... ), pequei:a, com terminais em "ra
bicho" (sem soquete, rosca, baloneta, 
et.c., portanto ... ), na forma de fios ntls, 
rt'gidos, mas f&::eis de dobrar_. Essas 
Jami;adinhas (muito usadas nos pain6is 
de rMios de carros ••• ) jlt contem. na 
estrutura do seu bulbo de vidro, uma 
esp6cie de pequena "lente" incorpora
da, o que 1he proporciona um "facho" 
Iuminoso bastante forte e concentrado 
diretamente A sua frente, condi~s 
super-adequadas ao tom "casamento" 
6tico com o LDR ••• 0 segundo ponto 
que merece esclarecimentos prc!vios 
refere-se ao c.(1.culo do valor de Rx. •. 
Para tanto, precisamos saber o valor 
da "voltagem" geral da alimentai;ao, a 
real Tensao de trabalho da lampadinha 
obtida ou escclhida, e tamb6m o regi
me de Corrente desta. .. Utilizando a 
f6nnula mostrada no diagrama, c! mui
to ficil encontrar-se, diretamente em 
Ohms, o valor do dito resistor, sempre 
lembrando que devemos adotar, na 
pratica, o valor comercial maia pr:6xi
mo do n6mero obtido "matematica
mente" no c.(1.culo (o dito resistor deve 
ser para uma dissip~ de 1 W, porc!m 
nada impede - desde que caiba na pla
ca - que se use resistor para 2W, por 
exemplo ... ). 

- FIG. 3 - LAY Qtrr DO CIRCUffO 
IMPRESSO ESPF£WICO - Mesmo 
considerando a prese~a um tanto 
"trambolhuda" do acoplador 6tico 
(lfunpada e LD R obrigatoriamente se 
confrontando e isolados do ambien
te._) sobre a placa, esta ainda ficou ra
zoavelmente pequena, e de desenho 
simples nas suas ireas cobreadas (ilhas 
e pistas...). Nenhwna recomenda;io 
extra. .. Apenas os cuidados de sempre, 
wna boa verificai;io ao final ( com 
eventual eliminai;io de defeitos 8ldlll 
de se co~ as soldagens_) e a ob
se~ das INSTRm;6Es GE
RAIS PARA AS MONTAGENS, do 
tudo o que o Leitor/Hobbysta prec.isa 
para bem aproveitar as ioereotes van
tagens dessa tknk:a de mootagem... 
umbramos apeoas que a ~ do 

.... ·· 

USTA 00 PBCAS . 
• 1 - Circuito Intcgrado 741 
• 1 - Transistor BC375 OU equiva

lente 
• 1 - LDR (Resistor Dependente da 

Luz) comum ( dulmetro de pre
fetencia entre 0,5 e 1,0 cm.) 

• 1 - Resistor Rx (para 1 W), cujo 
valor sent calculado conforme 
exp~ mais adiante 

• 1- Lllmpadinha comum. ti.pc 
"feijao". com terminais em 
"rabicho", de prefer&lcla dota
da de "lente" incorporada para 
boa concen~lio luminosa (de
talhes mais adiante. .. ) para uma 
Tensao de 6V (ou mais, desde 
que compad'vel com a "volta
gem" geral da alimentai;ao ado
tada. .. ) e urr.a Corrente entre 
40 e 100 mA (quanto meDOI' a 
Cc1rrente, melhor ••• ) 

• 1 - Resistor 1K5 x l/4W 
• 2 - Resistores 100K x l/4W 
• 1 • Resistor 1 M x l/4W 
• 1 -Trim-pot 470K, vertical (VER 

TEXTO) 
• 1 - Capacitor, nio pnlam:adn (po

li6ster, policarbonato, "schiko", 
et.c.) 2u2 

• 1 - Placa de Circuito lmpresso, 
com Jay out especffico para a 
rr,ontagem (5,8 x 3,5 cm.) 

• 1 - Pedai;o (nao muito longo, uns 
10 a 20 en:. no mllimo) de ca
bo blind.ado estereo, para as 
conexoes de Safda Oi;eracional 
doCVT 

• • Pio e sold.a para as lig~s 
·:· . ,,_ ", 

OPClONAf$/Of.VE8$0S 
•.·· 

• - Material para a conf~ao dos 
contatos de toque. Qualquer 
pequena superflcie me~ca ou 
condutora servim, desde que, 
pelas suas dimenslies e fonnato, 
permit.am a confort4vel "co
bertura" (dois a dcis, dos tres 
contatos necessmos. .. ) pela 
simples pressio da ponta de um 
dedo ... "Cabe(.;as" de parafu
sos, pequenas superffcies co
breadas de Impressos desenha
dos, tiras met.fficas fina.s, e por 
a{ vai. 

• - Material para promover ve
da;io 6tica para o conjunto 
14rr:pada/LDR (necess4rio se a 
placa circuito for instalada em 
local nio compJetamente veda
do A luz ambiente ou outras 
font.es de lwninosidade (VER 
TEXTO). 
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Integrado. na pdtica obriga a trru;a
gem com o auxflio de decalques apro
priados (para quern ainda nao conhece, 
sao pistas e ilhas tipo "transferfveis" -
como "Letraset" ... - ji dimensionadas 
e muito bem acabadas, que pennitem 
conf~ao de categoria profissional pa
ra as placas._). 

- FIG. 4 - "CHAPEADO" DA MON
TAGEM - TamMm sem compli
cru;oes, a visao da placa pelo seu lado 
nao cobreado, em umanho natural 
(notem que na figura anterior, o pa
drao de ilhas e pistas cobreadas 
tamMm 6 mostrado em escala 1:1 ... ) 
ind.ica com clareza as posigoes, valo
res, c6digos, polaridades e outras ca
racterfsticas importantes dos compo
nentes. .. Observar a acomoda.<;ao do 
Integrado, com sua extremidade mar
cada voltada para a posi9ao ocupada 
pelo "capacitorzao", o lado "chato" 
do trans!stor apontando para a locali
zru;ao de Rx. .. Cuidado para nao "tro
car" os valores dos resistores em 
f~ao dos lugares que devem ocupar 
na placa. .• Aproveitar para observar 
com devem se confrontar, diretamen
te, a lampadinha e o LDR, ambos de
vendo ter seus tenninais dobrados em 
§ngulo reto, depois da soldagem ( e a 
partir de um pr6-cllculo do compri
mento necessirio ... ), de modo que a 
"cara" do LDR fique bem a1inhada 

CONT ATOS, 
METALICOS 
OE TOQUE 

,--"'--,, 

I . 
SOBE [> f)rzD I A 

BAIXA 
[> f,mz>-----,-,t 

&ma I~ 
I 

Fig.3 

com a "ca~" da lampadinha, porem 
oio oompJemmeote cnoostados OS 

component.es, um ao outro! Esta re
comenda¢o destina-se a prevenir da
nos ao LOR po1 excesso de calor 
emanado da lfunpada. .. U ma forma de 
evitar problemas desse g€nero, 6 pro
curar usar uma lfunpada com o menor 
regime de Corrente possfvel, caso em 
que a dissira9io, na fonna de calor, 
seri tamMm menor •.. Embora na figu
ra ("chapeado") o LDR e a lfunpada 
sejam vistos "colados" um ao outro 
(apenas para enfatizar a necessidade 
de perfeito alinhamento/acoplamento 
6tico. .. ), uma distancia mfuima em tor
no de 1 cm. deve ser mantida entre 
ambos os componentes... Finalinmdo 
esse assunto, na figura vemos um box 
tracejado envolvendo os citados com
ponentes de acoplamento 6tico. A es
tilizru;ao significa que o par deve ser 
bliodado contra a penetrru;ao de lumi
nosidade ambiente, e mesmo da luz 
proveniente de qualquer outro compo
nente que a emita. nas proximidades 
(outras lfunpadas piloto, LEDs, etc.). 
Assim, se o local onde a plaquinha do 
CVT for defmitivamente instalada oio 
for henn6tioo A luz, uma caixinha pro
tetora. opaca. deve envolver a dupla 
de modo que a 6nica luz "vista" pelo 
LOR seja a emitida pela sua compa
nheira lampadinha. •• _ 

- FIG. 5 - CONEXOFS EXTERNAS 

6-20V 
150mA 

+ -

VM PT 

)F CVT 

LADO DOS 
COMPONENTES / p- I 

CABO 

Fig.4 

A PLACA - Ainda vista pela sua face 
nao cobreada ( como na figura ante
lior ... ), a plaquinha tern agora o deta
lhamento das conexl5es externas, que 
sao poucas e simples. Observar, ini
cialmente, a identifica9ao dos contatos 
de "SOBE" e "BAIXA" nos aciona
dores metfilcos ( exemplificados com 
simples parafusos, no caso ... ) de toque. 
Lembrar sempre que o contato central 
6 sempre o "neutro", e que deved ser 
( com a aplicru;ao do dedo ... ) "curto
circuitado" com um dos contatos ex
tremos, dependendo de qual ru;io pre
tendamos implementar no controle ... 
Verificar tamMm a polaridade da ca
bagem de alimentru;ao, se possfvel 
usando o "velho" c&ligo das cores 
vermeJha/preta respectivamente para 
as ligru;l5es do positivol'negativo. .. Um 
ponto muito importante na cabagem 
extema A placa. esti nas conexl5es de 
Safda Operacional, que deve ser feita 
aos pontos "P-P-P", atrav6s de cabo 
blindado est6reo, observando-se a 
identificru;ao dos dcis "vivos" do dito 
cabo, sendo que um deles correspon
ded ao "extremo vivo" do potenci0-
metro substitufdo, e o outro ao tenni
nal de "cursor" (central) do dito po
tenci0metro... A malha de "terra" do 
cabo blindado, correspondeni, no caso, 
ao tenninal extrerno de "terra'' do po
tenci0metro a ser substitufdo ••• Notem 
que embora os cabos ao contatos de 

Fig.S 

0 v,vo } '"'" 
CURSOR POT ~ TERRA ORIGINAL 

I BLINDADO 
ESTEREO 
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ORIGINAL 

E ..--I V 

T 

AO 
CVT 

toque e l\ pr6pria aliment39iio poa:am 
ser relativamente longos, o cabo blin
dado de "substitui~o" do potenciO
metro deve ser tao curtoquanto poss{
vel, principa1mente se o dispositivo se 
destinar ao controle de sinais de baixo 
n!veL. 

- FIG. 6 - FAZENDO O ""TROCA
TOCA,. - - 0 termo "substituic;io'' 
foi usado indmeras vezes no texto da 
presente ma~ria, porque 6 exatamente 
isso que o CVT faz: seus terminals de 
Safda Operacional "entram no lugar" 
do tradicional potenci6metro (rotativo 
ou deslizante ... ), confonne exemplifica 
'o diagrama duplo da figura, tipo "an
tes e depois" ... Observem com aten~ao 
a conceit~iio dos termos e c6digos: 
V par "vivo", C para "cursor'' e T pa
ra "terra", sua equivalencia nos termi
nais do "velho" potenci6metro e nos 
condutores que compoem o cabo blin
dado es~reo de Safda do CVT ... Ob
servem ainda que embora o exemplo 
seja dado "em cima" de um t!pico m6-
dulo de Entrada de sinal de iudio, 
''coisa" muito parecida se verificari 
em qualquer outro tipo de aplicac;ao 
que envolva o circuito b:Wco do 
CVT ... 

••••• 
AJUSTES E ADEQUACC>ES ... 

Dependendo do valor ahmico origi
nal do potenciometro que o . CVT vai 
substituir, ajustes iniciais seriio necessi
rios no trim-pot de 470K de modo a 
perfeitarrente adequar o funcionamento 
e a "curva" de aten~ao oferecida pe
los pontos de mais alta e mais baixa Re
sil;tencia obtidos no LDR ••• A grande 
maioria dos casos, prindpalmente no 
que diz respeito a controle (especifica
mente ... ) de volume, niio devera ficar 
fora d<:s parfunetros ajus~veis via 
trim-pot. Esse ajuste, contudo, apenas 
precisa ser feito uma vez, inicialmente ... 

Em casos muito extremos, pode veri
ficar-se a necessidade de substif:Uis:iio do 
pr6prio LDR, por um modelo cujos 
parimetros de mlixima e mfnima I< e
sistencia melhor "cw.em" com as neces-

COMO FICA Fig.6 

sidades circuitais do m6dulo onde estava 
o potenci6metro substitufdo ... Uma saf
da pratica, que pode ajudar muito em al
guns ca.sos, constitui na mera inser~ 
de um trim-pot extra, em paralelo com o 
LDR (o valor nominal de tal trim-pot 
devera ser determinado experimental
mente, ou atrav6s de cllculos que niio 
vem ao ca.so, agora. .. ), atrav6s de cujo 
ajuste serf possfvel tamb6m "casar" a 
curva de atuac;lio do nosso circuito em 
fun~iio das necessidades ••• 

Urr. "papo" final: todo o "segredo" 
da boa memoriz~iio de estados mo
mentaneos, mesmo num circuito total
mente anal6gico reside em dois fatores •.. 
Um deles 6 a boa capacidade de "re
ten<;iio" de carga (baixa fuga inerente ••• ) 
dos capacitores nao polarizados, tipo 
com diel6trico de polrester ou similares 
(como 6 o caso do de 2u2, usado no cir
cuito .•. ). 0 outro fator 6 o natural "dre
no" de Corrente para suas devidas pola
rizai,;oes, referente as Entradas de um 
Amplificador Operacional lntegrado 
(como o 741. •• ). Teoricamente, um Am
plificador Or,eracional "ideal" deveria 
apresentar impedancia de Entrada infi
nita ("dreno" zero de Corrente ••• ). Na 
prlitica, contudo, isso niio existe, e rr.es
mc considerando a elevada impedfuicia 
das Entradas do 741, depois de algum 
tempo a carga "presa" no citado capaci
tor de 2u2 "vazara", com o que, ainda 
que muito lentamente, o r.c sso poten
ciometro de toque ,etomara, automati
camente, l\ sua condic;iio do mcn:ento de 
ener~ao (pino de Saida do 741 mos
trando a metade da Ten.sao geral de ali
men~ao, com a consequente "meia 
energizai,;iio" da lfunpada driveada pelo 
transfstor ••• ). Se tal fator tiver muita im
portftncia na aplicai,;iio pretendida pelo 
Lei tor/ H obbysta, bast.a trocar o 7 41 
original por um Operacional com Entra
das FET (a impedfuicia das ditas cujas 
niio chega ao "infinito", mas "vai per
to" ... ), tipo CA3140 ou equivalente .•. 
Com tal troca, o tempo de "retorno" 
sent enonnemente alongado e - para 
qualquer aplicac;ao pratica - o problemi
nha estari solucionado ... 

••••• 
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