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~ ~ O conteudo de APE "engordou• -· A partir do presente n2 56, um 

SUPLEMENTO ESPECIAL passa, mensalmente, a integrar a nossa 
Revista, trazendo "de volta para a mae", o Cursinho cujas "Aulas", 
ate recentemente, saiam pela Revista ABC DA ELETRONICA. .. ! 

Dessa forma, tanto os Hobbystas, sequiosos de montagens, pro
jetos e novidades, quanto os "Estudantes", que almejam um apro
fundamento T e6rico nas bases da Eletr6nica, sao agora atendidos 
por uma unica publicac;ao - APE - com nrtida economia para todos ... 

Observem, porem, que tal anexac;ao nao "tirara espa90" dos pro
jetos detalhados, costumeiramente mostrados em APE, conforme 
da para perceber do presente n2 56, onde, alem de uma MONTA
GEM PRATICA vinculada a "Aula" n2 21 do ABC (SIMPLES CON
TROLE POR TOQUE), o Hobbysta encontra mais um "monte" de 
montagens rigorosamente dentro do "esprritd' de APE, desde proje
tos dirigidos para uso "profissional" (como a LUZ NOTURNA AU
TOMATIGA - PROFISSIONAL e o MIGRO-TEMPORIZADOR RE
VERSIVEL - INDUSTRIAUUNIVERSAL.), ate circuitos praticos 
destinados a uso em bancada (PONTA LOGIGA G.MOS - BAIXO 
GUSTO ... ), passando por montagens direcionadas ao lazer (BA
LANQE!) ou para multiplas aplicagoes praticas (ALARME SENSi
VEL A RUi DOS E VIBRAQOES ... ). 

Enfim: ninguem "perde" nada com essa "fusao" ... Muito pelo con
trario. Uma nftida e geral economia e obtida, de modo a adequar e a 
"acomodar" todos os temas que, ate agora, vinham distribufdos em 
mais de uma publica9ao ... 

As "coisas" seguirao assim ate que fatores outros determinem 
alguma reformula9ao ... T enham, porem, sempre a certeza de que 
qualquer planejamento ou altera9ao levara em oonta os reais inte
resses da "Turma" .•. VOGES sao o objetivo e o motivo finais do 
nosso trabalho, e por mais que as circunstancias - as vezes - apre
sentem altemativas ate "surpreendentes", jamais perdemos de vista 
o "alvo", Hobbystas e "Estudantes", nossa absoluta prioridade! 
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E vedada a reprodw;ao total ou parcial de textos, artes ou fotos que compo
nham a presente Edivao, sem a autorizac;;ao expressa dos Editores. Os Projetos 
Eletronicos aqui descritos destinam-se unicamente a aplicacoes como hobby 
ou utilizac;;ao pessoal, sendo proibida a sua comercializacao ou industriali· 
zavao sem a autorizac;;io e)(pressa dos autores ou detentores de eventuais 
direitos e patentes. A Revista nao se responsabiliza pelo mau funcionamento 
ou nlfo funcionamento das montagens aqui descritas, nio se obrigando 1: 
nenhum tipo de assistencia tecnica aos leitor,s. 
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-INSTRUCOES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS 

As P8QJJtnali regm e lostru~es aqul descrtta1 destini,m-se aos prlnclplantes ou 
ho!>qys,as .ainda sem .ffllllta .. rritica e constituei;n um verd11deiro MINI-MANUAL DE 
MONTAGEN$, · )lalendr;i para .a reaffzal;ao de todo e quatquer: projeto de Eletr6nica 
(seimn ois publlcados .•em. A.P .E., &ejam · os mostrados em llvros. ou outraa publl
~ ... ). Sempre que ocorrerem duvidas, durante a montagem de quatquer pl'ofe
to. ~d•se ao Leitor consuttar as presentes lnstru~6es, cu)o carlter Geral e 
P~nente.fa~ com que estejam SEMPRE presentes aqui, nas primelras piiglnas de 
tC>do.exemplar de A.P.E. 

OS COMPONENTES 

• Em todos os clrcultos, dos mals slmples aos mals 
complexos, exlstem, baslcamente, dols tlpos de pe-
9as: as POLARIZADAS e as NAO POLARIZADAS, Os 
componentes NAO POLARIZADOS sAo, na sua 
grande malorla, RESISTORES e CAPACITORES 
comuns. Podem ser llgados •daqul pra la ou de la 
pra ca•, sem problerr.as. 0 dnlco requlslto a reco
nhecer-se prevlamente o ffllor (e outros par!me
tros) do componente, para llga-lo no lugar certo do 
clrculto, 0 "TABELAO" A.P.E. di! todas as "dlcas• 
para a leltura dos valores e c6dlgos dos RESISTO
RES, CAPACITORES POLIESTER, CAPCITORES 
DISCO CERAMICOS, etc, Sempre qua surglrem da
vldas ou "esqueclmentos•, as lnstru¢es do "TA· 
BEi.AO- devem ser consultadas. 

• Os prtnclpals componentes dos clrcultos s!io, na 
malorla das vezes, POlARIZADOS, ou se)a, seus 
terminals, plnos ou •pernas• t~m posl<;;ao certa e 
4nlc!l para sarem llgados ao clrculto! Entre tals 
componantes, destacam-se os DIODOS, LEDs, 
SCRs, TRIACs, TRANSfSTORES (blpolares, lets, 
unljun90es, etc.), CAPACITORES ELETROl.fTICOS, 
CIRCUITOS INTEGRADOS, etc. E muho lmpor1anllil 
que, antes de se lnlclar qualquer montagem, o Lei
tor ldentiflque corretamenta os "nomes• e posl90es 
ratatlvas dos terminals desses componentes, JI! que 

qualquar lnversao na hora aas sok;lagens ocaslo
nara o nAo funclonamenlo do clrculto, alt\m de 
eventuals danos ao proprlo componente erronea
mente ltgado. O "TABELAO" mostra a grande malo• 
rla dos componantes normalmente utlllzados nas 
montagens de A.P.E., em suas apar6nclaa, plna-
118'111, e dt1bololl. Quando, em algum clrculto publ 
caM, surg1r um ou mats componentes cu]o "visual" 
nao este]a relaclonado no "TABELAO", as necessa
rlas lnfonna90es serllo fornecldas Junto ao texto 
descrltlvo da respective montagem, atravas de I lus
tra,;Oes claras e obJ.etlvas. 

LIGANDO E SOLDANDO 

• Praticamente todas as montagens aqul publlcadas 
sAo lmplementadas no slstema de CIRCUITO IM
PRESSO, asslm as lnstru~es a segulr referem-sa 
aos culdados blislcos nacessArlos A -tecnlca de 
montagem. O carater garal das recomendac0es, 
contudo, faz com que etas tambmn seJam vlilldas 
para eventuals outras t~cnlcas de montagem (em 
ponle, em barra, etc.). 

• Deva ser _.,. uttllzado ferro de soldar leve, de 
ponta !Ina, e de balxa "wattagem• (mrudmo 30 
watts!. A solda l.aplb~m deve ser Hna, de boa quall
dade e de balx<I, ponto de fusAo (tlpo 60/40 ou 
63'37). Antes de lnlclar a soldagem, a ponta do fer• 
m deve ser llmpa, removendo-se qualquer oxldacao 
ou suJelra all acumuladas. Depols de llmpa e aque
clda a ponta do ferro deve ser levemente estanhada 
(espalhando-se um pouoo de solda sobre ela), o 
que facllltarA o contato t&rmlco com os terminals. 

• Aa euperlicles cobreadas das placas de Clrculto lm
preseo devem ser rlgorosamente llmpas (com llxa fl.. 
na ou palha de ~) antes das soldagens. 0 oobre 
d- 1er brllhante, sem qualquer reslduo de oxl
da,cl!N. 1MJjelras, gorduras, etc. (que podem obstar 
u boM soldagemi). Notar quo depols de llmpas as 
llhu e plslu cobreadas n.!lo devem mals ser toca
da com 011 dedoe, pola a gordura e Acldoe contfdos 

na transpfra9!io humana (mesmo qua as mlios pare
(:lllll llmpas e secas ... ) atacam o cobre com grande 
rapldez. prejudlcando as boas soldagens. Os ter
minals de componentes tam~m devem estar bem 
llmpos (se preclso, raspa-os com uma !Amina ou es
tllete, ate qua o metal flque llmpo e brllhante) para 
que a solda "pegue• bem... · 

• Verlllcar sempre se nl!.o e;lstem deleltos no padrlio 
cobreado da placa. Conslatada alguma lrregularl
dade, ela deve ser sanada antn de se colocar os 
componentes na placa. Pequenas falhas no cobra 
podem ser facllmente recompostas com uma gotlnha 
de solda culdadosamente apllcada, JA eventuals 
"curtos" entre llhas ou plstas, podem ser removldos 
raspando-se o defel1o com uma ferramenta de ponta 
aflada. 

• Coloque todos os componentes na placa orlenta~ 
do-se sempre pelo "chapeado" mostrado ]unto b 
lnstru¢es de cada montagem, Atencao aos compo
nentes POLARIZADOS e tis suas posl,;Oes rel atlvas 
(INTEGRADOS, TRANSfSTORES, DIODOS, CAPA• 
CTTORES ELETROLfTICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, 
etc.). 

• Aten9l!.o tamb&m aos valores das demals pecas 
(NAO POLARIZADAS). Qualquer dOvlda, consulte os 
desenhos da respecllva montagem, e/ou o °TA• 
BEL.AO". 

• Durante as soldagens, evlte sobreaquecer os com
ponentes (que podem danlllcar•se pelo calor exces
slvo desenvolvldo numa soldagem mullo demorada), 
Se uma soldagem •nl!.o dA certo• nos prlmelros 5 
segundos, retire o ferro, espere a llga9ao esfrlar e 
tente novamente, com calma e aten,;ao. 

• Evlte excesso (que pode gerar corrlmentos e •cur
ios") de solda ou falta (que pode ocaslonar m:.\ co• 
nexl!o) desta. Um born ponto de solda deve flcar llso 
e brllhante ao termlnar. Se a solda, apos esfrlar, 
mostrar-sa rugosa e fosca, lsso lndlca uma conexao 
mal felta (tanto el~trlca quanto mecenlcamente). 

• Apenas corte os excessos dos terminals ou pontas 
de flos (pelo lado cobreado) ap6s rlgorosa con• 
fer~ncla quanto aos valores, posl90es, polarldades, 
etc., de todas as pe911s, componentes, llga<;(les pe
rl!Arlcas (aquelas externas A placa), etc, ~ multo 
dllfcll reaproveltar ou corrlglr a posl9Ao de um com• 
ponente cuJos terminals j:.\ ten ham sldo cortados. 

• A TEN<,AO as lnstru90es de callbra9ao, aJuste e utl• 
ltzaQllo dos pro]etos. Evlte a utlllzacAo de pecas 
com valores ou caracterfstlcas dllenm1Ds daquelas 
lndlcadas na LISTA DE PE<;AS. Lela sempre TODO o 
artlgo antes de montar ou utlllzar o clrculto. Expe
rlmenta90es apenas devem ser1entadas por aque
les que JA t&m um razo:.\vel conheclmento ou prAtlca 
e sempre guladas pelo born senso. Eventualmente, 
nos proprlos textos descrltlvos exlstem suges!0es 
para experlmenta90es, Procure segulr tals su
gestlles se qulser tentar alguma modlflca9ao ••• 

• ATEN<;AO as lsola¢es, prlnclpalmente nos clrcul
tos ou dlsposlHvos que trabalhem sob tensOes e/ou 
correntes elevadas. Ouando a utlllza(111o exlglr co
nexAo dlreta a rede de C.A. domlclllar(110 ou 220 
volts) DESUGUE a chave geral da lnstale9!io local 
llnlelJ de promover essa conexAo. Nos dlposltlvos 
allmentados oom pllhas ou baterlas, se forem del
xados fora de opera9Ao por longos perfodos, 
con~m rellrar as pllhas ou baterlas, evltando da
nos por "vazamento• das pastas qulmlcas (fortemen, 
te corrosives) conlldas no Interior dessas fontes de 
energla. 



'TABELAO A.P. E~ 
RE5lSTORES 

COR 

preto 

marrom 
vefmelho 
laranja 
amarelo 
verde 
azul 
violeta 
cinza 
branco 

ouro 
prata 
lsem corl 

MARROM 

PRETO 

MARROM 

OURO 

100 n 
5% 

1.a e 2.a 

faixas 

0 
1 

2 
3 
4 
5 

VALOP EM OttMS 

OHMS 

--c:::J-

CODIGO 
J.a faixa 4.• fa1xa 

X 10 1% 
X 100 2% 

X 1000 3% 
X 10000 4% 

X 100000 
6 X 1000000 
7 

8 
9 

X 0,1 5% 
x0,Ql 10,1c 

20% 

EXEMPLOS 

VERMELHO MARROM 

VERMELHO PRETO 

LARANJA VERDE 

PRATA MARROM 

22 Kll 1 M!l 

10% 1% 

VALOR Ehi( --II---- PICOFARADS 

1~ e 2.• CdDIGO 
COR faixas 3~ fa1xa 

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 

viol eta 7 

cinza B 
branco 9 1()% 

EXEMPLOS_ 

MARROM AMARELO VERMELHO 

PRETO VIOLETA VERMELHO 

LARANJA VERMELHO AMARELO 

BRANCO PRETO BRANCO 

VERMELHO AZUL AMARELO 

10KpF I10nFI 4K7pF I4n7) 220KpF I220nF) 

10% 20% 10% 

250V 630 V 400 V 

TRANSiSTORES BIPOLARES 

AT~ 10pF 

B 0,10pF 

C 0,25pF 

D ~ 0,50pF 

F 1pF 

G 2pF 

472 K 

223 M 

101 J 

103 M 

C 

SERIE£;) 

B PNP 

BC 

~ 

"' " 
EXEMPLOS 

NPN 

ac~6 
ecei4T 
ac l!.46 
BC 549 

E 

?NP 

ec5~6 
ec,~n 
SC5~B 
BC !i'59 

~2 

~l 

EXEMPLO 

BF494 ( NPNJ NPN 
80135 
6 01!7 
80139 

PNP 
80136 
B0138 
80140 

'l~ 
"c(' 

EXEMPLOS 
NPN 

TIP 29 
TIP 31 
TIP ◄ ! 
TIP 49 

PNP 
TIP30 
TIP3Z 
TIP42 

~ 
cAPAc1roREs ELETfrnu·r1cos, ====d"l1 ___ 

7 --~-H-=- C + ~-[] ____, 

A.X!AL 

CIRCU I TOS 

INTEGRA.00~ 

D 
l 2 3 4 

VISTOS 

,.,,,,,, .. ~ D ............ . : ...... D 
p:,qr. CIMA E,XEMPLOS 1 2 3 4 '5 6 1 B D 

123456769 

555- 741- 3140 

l M380N8 - LM 386 I 400l-40ll-41013-409'.3 VISTOS 

LM 324t-LM380-4069~T8AB20 I 41011~4049-4060 -

POR CIMA- EXEMPL05 

I LM 39141- LM 3915-TUOA.A~ 

P!ODO ZENtR FOTO-TRA.NSISTOR MIC. EL£TRETO P!LHAS 

TOLERANCIA 

F 

G 

H 

J 

K 

ACIMA DE 10pF 

1% M 

2% p 

3% s 
5% z 

10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF {4n 'I 

22KpF I22n FI 

100 pF 

10KpF {10nFI 

20% 

+1007( 

+ 50% 

+ 80% 

~ 

'~* 
EXEMPLOS 

TICf06 TlC2l6 
TIC228 - TIC 236 

SCRa 

0% 

~J 
20% EXEMPLOS 

20% 
TIC 106 - TIC 116 
TIC 126 

~ 

~ 
EXE~PLOS f ,. .. 1N41 ◄ 8 

A lN4001 

10% IN ◄ 002 

lfHOO! 
20% 

1N ◄00◄ 

5% lN 4001 

20% 

_b!.12.!. 

CHA.VE H· H 

POTENCl◊METRO 

2 

~ 
CAPACHOR VARIAVEL 

I 

m 
2 

CERiMICO 

:Jt 
7( 

PUSH- BUTTON 

TRINE~ 

fj 
, 2 

PlASTICO 

3 
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BALANCE! 
00 ·NOME 01' ... ··.. .... .. . . .... 
Po,:t9ui A •~.A;t N ·. 
~::n9$JOSQ~;f:U~QQ .. 
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A .. DEVERA . seR'.eAARE 

- ,~"lo::;' -- <-, ~; ; : _ - '/ - > ' '"- - --,,>_-1--: 

~ljTE,DA S~J-JCAQSl:J'~t > f RIGOR<:1:$AMENtE,$ .. 
M()LE'!: ( 81.J · POE· 'ft : . < ·. 
. ~R ... ),. AQ f.tl:NOR .~tt~e 
8AtAN~I. ¥ARA 

OS SENSORES DE MOVIMENTO 
E OS JOGOS ELETRONICOS ... 

Desde algumas c:Mcadas, com o ad
vento dos primeiros gamca ou jogos ele
tronicos ou "eletrificados" (naquela 
~poca. jit meio perdida nas brumas de 
um passado que a tecnologia faz parecer 
ma.is distante do que reaJmente ~. cha
mados de fliperamas. •. ), diversos tipos 
de sensores de movimentos ou de "ba
lan<;o" forani hahilidosamente incorpo
rados aos mais diversos circuitos, anal6-
gicos ou digitais, de modo a gerar emo-

cionantes esta:gios a exigir habilidades 
especiais dos jogadores ... ! 

Jnspirados nesse tipo de apli~ao. 
muitos circuitos jit foram mostrados em 
revistas e livros... Aqui mesmo, em 
APE, o Leitor/Hobbysta jit viu vruias 
montagens direcionadas para esse "la
do" brincalhao da Eletr6nica, incluindo 
"labirintos", "bastoes musicais" e coisas 
assim, todos baseados no acionamento 
(proposital ou "contra as regras" ••• ) de 
um sensor quaJquer de movimento! 0 
BALANCE! (ou simplesmente BAL, 
para abreviar o nome ••• ) 6 wn projeto 
que recai exatamente nessa categoria, 

trazendo, porem, algumas interessantes 
novidades, nao s6 na conce~ao do pr6-
prio circuito, como tamb6m nas even
tuais "regras de utilizlll;ao" (confonne 
sugeriremos, ao final. •• ). 

Em termos puramente tknicos, o 
que chama a atem;,:ao no circuito 6 a uti
lizru;:ao apenas de componentes discre
tos, nenhwn Jntegrado (os "ativos" sao 
apenas 4 transfstores, comuns ... ), numa 
simplificru;:iio que niio invalida a sensibi
lidade e o desempenho, mas que serve 
para manter o custo final "la em bai
xo" .•• No que diz respeito ~ brincadeira, 
em sf, o BAL tamb6m inova em alguns 
aspectos, permitindo grandes "in
vem;:oes" por pa.rte do Hobbysta e do 
montador nonnalmente "cheio de 
ideias" '°' Principalmente devido ~ boa 
"miniaturizac;,:ao" do circuito, suas bai
xas necessidades energ6ticas (o que im
plica em baixo peso do conjunto ... ) e 
grande versatilidade, simplesmente "um 
monte" de brinquedos e regras diferen
tes poderao ser criados e elaborados 
tendo como m1cleo a ideia circuital bru.i
cal 

A manifestru;:ao sonora (principal
mente considerando a baixa demanda de 
eneriga •.. ) e suficientemente intensa pa
ra se "fazer notar" mesmo num ambien
te ruidoso, "de fest.a", como conv6m a 
uma aplicaJ,!iO desse tipo ... A montagem 
~ facil, nao req uer nenhum tipo de ajus
te, e a acomodru;:ao, adaptru;:ao OU acon
dicionamentos finais do circuito sao ex -
tre1n1mente "tlexfveis", deixando - co
mo ja foi dito - larga margem de "ma
nobra" para a criatividade de cada um ... 
Daremos, e claro, sugestoes objetivas, 
baseadas na DOSSa visao da "coisa", mas 
em qualquer caso, a "ca~a" de cada 
um detem1inara e encontrara as reais 
potencialidades desse interessante cir
cuito/brincadeira. .• 

••••• 
- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA-

1100 00 CIRCUilO - A estrutura 
do circuito 6 muito simples, e o 



::>ENOULO 

BC548 

Hobbysta "juramentado" com certeza 
~ conhece o funcionamento de seus 
blocos biisicos • .'. Os dois transfstores 
NPN (BC548 e BC337) fonnam um 
A ST A VEL, ou seja: um oscilador de 
estnttura sinretrica, cuja Freguencia 
biisica (recaindo ma.is ou menos no 
centro da faixa de .tudio ... ) 6 determi
nada pelos valores dos dois capacitores 
de 220n, e resistores de base, de IOK e 
8K2. •• Essa pequena diferem;a nova
lor 0hmico dos resistores determina 
uma certa rela¢o on-off que favorece 
tanto a Potencia final de 4udio, quanto 
otimiza o pr6prio consumo de Corren
te ... 0 BC548 tern, como carga de co,. 

letor um resistor de 330R, enquanto 
que o BC337, ma.is potente, aciona no 
seu ooletor um pequeno alto-falante 
de 8 ohms, em serie com um resistor 
limitador de 12 R ( evita excessos de 
Corrente sobre o pr6prio falante e so
bre o transfstor que o aci.ona. •• ). Ob
servem, contudo, que os jli citados re~ 
sistores de hue niio siio levados dire
tamente ta linha do positivo da alimen
t~ao, mas sao controlados por uma 
simples chave eletronfoa representada 
pelos dois transfstores PNP (ambos 
BC558}, em Darlington, cuja base, 
atrav6s de um rei.i.stor de limita~iio e 
temporu:ru;ao, no vruor de 1 OOK, reco
lhe sua po~ao do terminal negati
vo do capacitor eletrol!tico de 47u. ••. 
Este, por sua vez, apenas 6 "carrega
do" quando o interruptor de bal~ 
ou de movimento (¢ndulo), momen
taneamente "fecha" (por uma osci
l~o mecilnica qualquer, imprimida ao 
conjunto •• ,). Enquanto o citado ele
troll'.tico estiver "descar:regado", a 
chave Darlington, "co~", inibe o 
funcionamento do AST A VEL ... En-
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tretanto, assim que o dito capacitor re
ceber, ainda que por um breve "fe
chamento" do contato/pendulo, sua 
carga. durante um Tempo proporcio
nal aos valores do mesmo capacitor e 
do resistor de 100K (alguns segundos, 
no ca.so ••• } pennite a "ligru;iio" dacha
ve eletroni.ca, com o que o AST A VEL 
fica devidamente "autorizado", osci
lando e emitindo seu forte sinal de tiu
dio vi.a alto-falante ••• Cessado o conta
to no pendulo e decorri.do o mencio
nado Tempo, a carga no capacitor se 
esvai, at6 o momento em que a chave 
Darlington, novamente "fecha", vol
tando a inibir o ASTAVEL (que, 
entao, emudece ••• ). Devido tis caraca
terlsticas e curvas dos componentes 
envolvidos, o "disparo" do som 6 ime
diato, porem sua interrup<;iio 6 feita 
sob uma certa "ramp", o que dti uma 
especial e "diferente" sonoridade ao 
"alarme" de balan~o ... A alimenta~ao 
geral flea por conta de pilhas ou bate
ria, num total de 6 ou 9 volts, e sob 
consumo bastante moderado de Cor
rente... Em stand by o dispendio de 
energia 6 - praticamente - "zero", 
com o que flea dispensada uma especl
fica chave geral "liga-dcsliga" (bast.a 
que, "em repouso'', o conjunto seja 
mecanicamente posicionado de modo 
que o seu sensor de movimento (o 
pendulo ... ) nao feche seus contatos 
el~tricos •.. 

••••• 
- FIG. 2 - LAY our DO cmcurro 

IMPRESSO F.SPF.cfFICO - Tao 
simples quanto o c! o pr6prio circuito, 
a plaquinha de Impresso nao apresen
tara a menor dificuldade ao Lei-
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tor/Hobbysta, para a sua c6pia e con
f~o •.• 0 padrao cobreado, visto na 
figura, estli em tamanho natural (esca
la 1:1), e assim pode ser diretamente 
"carbonado", para posterior trru;agem, 
seja com caneta e tinta 4cido-resisten
te, seja com os (preferfveis ... ) decal
ques apropriados .•. Corrosao, limpeza 
e fura~ao j4 devem ser oper~oes roti
neiras e simples para a maioria dos 
Leitores... Entretanto, apesar da sin
geleza do desenho, sempre recomen
damos uma boa conferencia final, para 
a busca e elimina<tao de erros, falhas, 
"curtos", etc., antes de se iniciar a in
ser~ e soklagem das ~as. •• Devido 
aos regimes de Corrente muito baixos, 
as trilhas ou pistas podem ser finas 
( como as diagramadas no Jay out .. ), 
sem prob1emas ... 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA MON
T AGEM - 0 lado nao cobreado da 
piaca. j~ com todas a'ii principais ~as 
colocadas, 6 visto na figura. •. Os com
ponentes polarizados (transfstores e 
capacitor eletroHtico) rnerecem uma 
dose maior de atem;ao na sua colo
ca,:;ao e posicionamento, jii que qual
quer inversao invalidarli o funciona
mento do circuito... Especificamente 
quanto aos transfstores, notar que 
sempre tern suas posi~oes referencia
das pelos lados "chatos", e tamMm 
que 6 :impoltan1eniio trocar seus c6di
gos identificat6rios de lugar, caso em 
que o ~uito tamb6m nlio funcionara. 
ou funcionara imperfeitamente... 0 
eletrol!tico deve ter a polaridade de 
seus terminais rigorosamente respeita
da, em furn;iio da s~ii.o notada no 
chapeado ... Quanto aos resistores co
mWlS (que sio component.es niio pola-
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LISTA DE PECAS 

• 2 - Transfstores BC558 
• 1 - Transfstor BC548 
• 1 - Transfstor BC337 
• 1 - Resistor 12R x l/4W 
• 1 - Resistor 330R x l/4W 
• 1 - Resistor 8K2 x l/4W 
• 1 - Resistor lOK x l/4W 
• 1 - Resistor 100K x l/4W 
• 2 - Capacitores (poliester) 220n 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 47u x 

16V 
• 1 - Alto-falante mini, impedancia 

8R 
• 1 - Placa de Circuito Impresso es

pecffica para a montagem ( 4,5 
x 2,8 cm.) 

• 1 - "Clip" p/bateria de 9V, ou ain
da um suporte para 4 ou 6 pi
lhas pequenas 

• - Fio e solda para as lig~oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• - Material para a confea;iio do 
pendulo (sensor de movimento 
ou balango) - VER TEXTO E 
FIG UR AS ••• 

• 1 - Caixa para abrigar a monta
gem. Nossa sugestiio e um con
tainer cilfndrico, com diametro 
compatfvel com o do pequeno 
alto-falante utilizado, e com
primento suficiente para 
"guardar" todas as pegas e par
tes (VER FIGURAS), cujas 
dimensoes finais dependeriio, 
inclusive, da opgiio por alimen
tagiio com pilhas ( 4 ou 6) ou 
bateria ... 

rizados, podendo ser ligados "daq ui 
pra l:i ou de l:i pra c:i", sem proble
mas ... ) o in1portante e observar e "ler" 
corretamente seus valores, em fungao 
das posigoes que ocupam na placa. .. 
Ou ainda muito comegantes" entre 
V oces, devem ler atentamente, e con
sultar sempre que necessmo, as INS
TR U<;OES GERAIS PARA AS 
MONT A GENS e o T ABELAO APE 
(l:i no come<;:o da Revista. .. ) fontes 
pemianentes de referencias importan
tes para o sucesso de qua1quer monta
gem. .. Nao esquecer que, alem de ve
rificar todas as no~oes, valores, c6-
digos, polaridades e posigoes - ao final 
- tambem e importante verificar (pelo 
lado cobreado ... ) a "qualidade" dos 
pontos de solda, a ausenda de "corri
mentos" ou "faltas" que podem gerar 
contatos indevidos ou maus contatos ... 
Apenas depois de comprovar que tudo 
es~ "nos trinques" e que devem ser 
cortados os excessos de tenninais, pela 
face cobreada. •. 
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- FIG. 4 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - No diagrama, a placa do 
BALANCE! e vista ainda, pela sua fa
ce niio cobreada, s6 que agora com en
fase dada as ligagoes extemas ao Im
presso ... Os fios vennelho e preto vin
dos do suporte das pilhas, ou da bate
ria, siio respectivamente ligados aos 
pontos indicados com positivo e nega
tivo da placa. .. Os terminais do alto-
falante siio conetados aos pontos F-F. 
H os pontos P-P destinam-se as co
nexoes ao pendulo sensor de movi
mento ou "balango" (cuja constrrn;;ao 
veremos com detalhes, logo adiante ... ). 

- FIG. _5 - DETALHES E SU
GESTOES PARA A CONS
TRuc;Ao DO PENDULO_ - Embo
ra seja perfeitamente possfvel a utili
z~ao de um interruptor de balango 
comprado pronto na loja (do tipo usa
do normalmente em alam1es anti-rou
bo de vefculos, entre outras apli-
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cac;6es ... ), essa niio e - obviamente - a 
solm;ao mais economica (e talvez nem 
seja a mais "elegante", para o BA
LANCEL..). 0 melhor, mesmo, e 
construir o dito pendulo/sensor, usan
do como gabarito uma das duas su
gestoes mostradas na figura ... Em 
qualquer das possibilidades pr:iticas, o 
segredo e utilizar uma base ou estrutu
ra isolante, suportando um contato 
metalico fixo, em fonna de argola ou 
arruela, e um segundo contato, 
tam~m metllico, porem "basculante" 
(A) ou flexfvel (8), de modo que esses 
dois contatos apenas "fee hem", eletri
can1ente (ainda que por breve instan~ 
te ... ) se o conjunto for submetido a 

, movimentos, balangos ou vet ores de 
forc;a momentinea e lateral... Qual
quer gue seja a escolha ou a improvi .. 
sac;-ao que o Leitor/Hobbysta fizer, a 
palawl!. "pendulo" sintetiza--muito bem 
"o que acontece", mecanicamente, pa
ra que o contato eletrico se de, na pre
senga de movimentos imprin1idos ao 



conjunto ••• Um item importante 6 que 
a estrutura isolante tamb6m deve ser 
imaginada e realizada com o intuito de 
servir de ponto de fix~ do conjun
to, no interior da caixa escolhida (su
gestao mais adiante ••• ). Observem que 
urr. pequeno "peso" (massa) fixado na 
ponta livre do contato pivotante ou 
flexive]. servir.i para tornar o conjunto 
ainda mais "sensfvel" ... Esse peso po
de ser constitufdo de uma bolinha de 
chumbo ou qualquer outro material 
pesado e denso ... 

- FIG. 6 - 0 ACABAMENTO DO 
BALANCE! - Resumindo toda a id6ia 
da brincadeira eletr6nica que resultou 
o BALANCE!. acreditamos ser de 
certa importfulcia "enfiar' tudo num 
container de forma e dimensoes con
venientes, no caso, um envolt6rio de 
forma cilfndrica ou tubular, cujo diA
metro (ver item OPCIONAIS/DI
VERSOS da LISTA DE PE<,;AS ... ) 
deve .. bater'' com o do alto-falante 
utilizado, e cujo comprimento total 
permita - rr,.ais ou menos de acordo 
corr: as sugestoes da figura - acomodar 
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o ¢ndulo, a pr6pria plaquinha do cir-
- cuito, e as pilhas ou bateria... Pela 16-

gica, conv6m que as pilhas ou bateria 
fiquem, no arranjo final. pr6ximas A 
eventual tampa do container, j.i que o 
ace&'!O deve ser facilitado para quando 
for necess.iria a troca das ditas pilhas 
OU bateria. .. No mais, 6 born "cal~ar'' 
bem todas as partes, fixando-as fir
memente (menos, 6 claro, a parte m6-
-vel do ¢ndulo/sensor de movimento 
ou bal~o ... ). A col~ao do aijo- fa
Iante numa das extremidades cii'cula
res da caixa cill'ndrica nos parece bas
tante conveniente, j.i que flea f.icil 
acrescentar-se furinhos para a sa!da 
do som sobre uma face plana. .• E born 
lembrar que o arranjo, como um todo, 
deve ser estruturado de modo que, es
tando o conjunto em rigorosa posi~ao 
vertical. o contato eletrico do ¢ndulo 
interno nao se fee.he. ap6s alguns se
gundos de "repouso", caso con trario o 
circuito permanecer.i com seu sinal 
sonoro "disparado" ... 

••••• 
BALANCEANDO ... 

As "regras" das brincadeiras possf
veis com o BALANCE! sao, obviamen
te, muito flexiveis, e dependenio da in
ventividade de cada um, das circunstan
cias, do "espfrito do momento", etc_. 
Vamos dar apenas algumas sugestoes ... 

Com o formato final sugerido na fig. 
6, uma das possibilidades 6 combinar o 
seguinte: o(a) participante deve, inicial
mente, ficar em ¢, com as costas apoia
das numa das paredes de Aum aposento, 
equilibrando o BALANCE! sobre a ca
~a. .. Ap6s alguns instantes de imobili
dade, o eventual som disparado pelo 
dispositivo cessar.i. .. S6 entao com~.i 
a brincadeira! A pessoa dever.i, entao 
andar atrav6s de toda a largura ou com
prirnento do local, at.6 a parede a sua 
frente, sem que o som do BALANCE! 
c:tispare. .• ! Pensam que 6 f.icil. .. ? Entao, 
experimentem. .. ! 

Mais uma id6ia: construfdos v.irios 
BALANCES!, poderiio ser apostadas 
"corridas", com mais de um participan
te, obviamente sendo imediatamente 
eliminado aquele que fazer o "seu" 
BALANCE! gritar, at.6 que "sobre" 
apenas um participante ( o VENCE
DOR ... ). Se todos conseguirem efetuar 
o percurso inicialmente combinado, sem 
que o som do seu BALANCE! dispare, 
entao ganhar.i "quern chegar primeiro" 
(feito nwna corrida convencional. •• ). 

Algumas v~oes interessantes: Ie
var, durante o percurso pr6-combinado, 
o BA~! numa bandeja (mais ou 
menos como um gar~om carregaria um 

copo ou uma garrafa at.6 a mesa do fre
gu& ... ). Outra: dotar o oontaiam: do 
BALANCE! de uma esp6cie de a.ll;a se
mi-circular, de modo que possa ser le
vado, durante as brincadeiras, corno se 
leva um. .. balde, segurando-o pela clita 
alga. .. 

As possibilidades, como j.i cliss6mos, 
sao "infinitas" (s6 a mente "maligna" de 
cada Leitor/Hobbysta poder.i realmente 
"destrinchar'' tudo o que se pode brin
car, gostosamente, com o BALANCE! 
Se a cons~ao e aco~ao final (fig. 
6) forem bem s6lidas e consistentes, d.i 
at.6 para brincar de "tiro ao alvo", usan • 
do a caixa do brinquedo como "alvo", 
ao qual, de conveniente distancia, os 
participantes poderio arremessar 
"proj6teis macios" (feito aquelas "bolas 
de meias" usadas para derrubar pilhas 
de latas em parques de diversoes ... ). 
Gr~as a prese~a do sensor intemo de 
balan~ ou movimento, mesmo um leve 
"toque" da bola no BALANCE! far.i 
disparar o sinal sonoro, indicando -
"sem furo" - o acerto ... 

Querem mais ... ? Reduzindo o valor 
do capacitor de "rete~iio'' (original 
47u ... ) para meros 2u2, ou mesmo lu 
(com o que o tempo de disparo ficar.i 
bastante curto ... ) todo um outro conjun
to de brincadeiras poder.f. ser imaginado, 
nas quais o objetivo devera ser mowr 
constantemente o BALANCE! de modo 
a nio permitir, nunca, que o som emiti
do pare, e por af vai. •• 

• •••• 
Os mais "pensadores" entre a Tur

ma, tamb6m poderao j.i estar imaginan
do (e nao estanio errados. .. ) as possibili
dades de uso do circuito b.isico do BA
LANd! como um "s6rio" alarme de 
pro~ao, sensfvel ao balan~o ou a 
quaisquer movimentos laterais mais 
bruscos ou intensos imprimidos ao que 
quer que seja, desde que haja uma forma 
pr.itica de fixar a "coisa" a ser protegi
da, o p~ndulo (ou mesmo todo o conjun
to .•. ). Observem que - na pr.itica - nada 
impede que o sensor de movimento, ou 
o alto-falante (ou mesmo ,ambos ... ) fl. 
quern localizados a uma boa distancia do 
circuito, em sf, ligados via par de fios 
isolados fmos ( ou cabinho paralelo .. ,) no 
desejado comprimento ... Assim, tudo 6 
uma questao de ... criar, experimentar e _ft,~ft- I ,.--· 

••••• 
RESERVE OESDE JA:.: 
PA6XIMA AEV~!~EIAO 
COM SEU JOA.-
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MONTAGEM 

MICRO-TEMPORIZADOR REVERSiVEL 
(INDUSTRIAL/UNIVERSAL) 

PEQUENO$, EFICIENTES, CONA.4.VEIS E SUPER-UTEIS, OS M6DULOS COM DIRE• 
CIONAMENTO "INDUSTRIAL" QUE TEM SURGIOO EM APE, SEMPRE FAZEM 
GRANDE SUCESSO, PRINCIPALMENTE ENTFlE OS LEITORES JA PROFISSIONALI
ZADOS, E QUE TRABALHAM COMO T~CNICOS OU ENGENHEtROS DE PRODll<;:AO, 
EM FA.BRIC"'$ DOS MAIS VARIADOS TAMANHOS, ENOS MAIS DIVERSOS RAMOS! 
TAIS M60ULOS SAO SEMPRE PROJETAOOS VISANDO UMA S~RIE DE CARAC
TERfsTICAS, QUE INCLUEM: BAIXO CUSTO, ROBUSTEi; EXTREMA FACILIDADE 
NA MONTAGEM, INSTALACAO, AJUSTE E USO, SIMPLICIOAOE ABSOLUTA EM 

'EVENTUAL MANUTEN(,AO E - PRtNCIPALMENfE - A MAIS COMPLETA "UNIVERSA• 
LIZACAO" QUE SE POSSA OBTER, OE MODO A VERSATILIZAR AO MAXIMO AS 
APUCA(,OES PAA.TICAS DOS DISPOSITIVOS! 0 MICRO-TEIFORIZADOR REVEftsl. 
YEL· (INDUSTRIAUUNIVERSAL) t UM LEGfTIMO REPRESENT ANTE DESSE GE NERO 
OE PROJETOS, E O LEITOR NAO ENCONTRAM A MENOR DIFICULDADE· EM 
ADAPT A.-LO A UM "MONTE" DE UTILIZAc;;{)ES, NO APOIO OU NO CONT ROLE OE 
MAQUINJ.RtOS DIVERSOS (SUA SAIDA ~ CONFIGURAOA VIA CONT ATOS OE FlELE, 
COM CAPACIOADE PARA CARGAS QUE CONSUMAM AT~ 10A, OU COM POTENCIA 
DE AT~ 1KW ••• ). A ALIMENTACAO DO CIRCUlTO EST.A PARAMETRADA NO VALOR 
SUPER.¢0NVENCIONAL DE 12V, SOB MODESTfSSIMOS 100mA (MAIS ECONOMICO, 

. EM TERMOS DE ENERGIA, IMAOSS(I/EL ••• ). 0 MAISJMPORTANTE CONTUDO, ~ A 
AMPLA POSSIBILIDADE OE ADEOUACAO E "REVERSIBIUOADE" DO WTER: PODE 
SER FACILM£NTE DIMENSIONAOO PARA TEMPORIZACDES FIXAS OU AJUSTA.
VEis, OESDE FRA<;AO DE SEGUNDO, AT~ QUASE UMA DEZENA DE MINUTOS, E, 
AL~ DISSO, t CONFIGIJRA.VEL (TAM~M COM ENORME FACtLIDAOE) PARA RE
TARDO NA EHERGIZAc;Ao {DO RELE INTERNO ••• J OU RETARDO NA DESENERGl

·ZAcAo EM QUALQUER DOS CASOS COMO STARTER DADO PELA P,ff6PRIA 
CHA.1/lf"UGA-OESLIGA" DO CIRCUITO, NUMA EVIDENTE SIMPLIFICACAO DOS 
CONTROLES NECEssA.RIOS! A SAfDA PARA O CONTROLE OE POTENCJA, "REt..E• 
ZADA''• COM CONTATOS DISPONrVElS TtPO NORMM.MENTE ABERTO E NOR
MALMENTE FEafADO, AMPUA AINDA MAIS AS POSSIBlLIDAOES APLICATIVAS ••• ! 
ENFIM "VAi SER UNIVIEASAL ASSIM Lit •• "! E AINDA NEM FALAMOS NUM PONTO 
TAMBIM IMPORTANTE: OCUSTO, A~ "ENGRACAOO" DE TloSAIXO, CONSIDE• 
RANDO A VAUDAOE, SEGURAN<;A, CONFIABILIDADE E TODAS AS J/,. CITADAS 
BOAS CARACTemSTICAS oo'c1RCU1tCl •• .! PODEMOSGARANTIR: VALE, PORQUE 
VAi.Et 

OS TEMPORIZADORES PARA USO 
INDUSTRIAL ... 

Em muitos dos procedimentos indus
triais, fases de produc;iio, setores de li
nhas de manufatura ou montagem, utili
zai;iio de maquinruios os mais diversos, 

existe a necessidade de ... TEMPORI
ZA<;;OES, q uase sempre parametradas 
muito particularmente, a partir de ne
cessidades especfficas e setorizadas ... 
Em qualquer estabelecimento industrial, 
da mais hwnilde fabriqueta, a~ os mais 
imensos conglomerados de prodw,;iio, 
serli quai:;e que obrigatoriamente encon-

trado pelo menos um (geralmente v.i
rios ... ) temporizador controlando fases, 
processos, sequencias, etc. 

Dessa forma, o Tecnico Industrial, 
co1J1 4 uase J ()(J'/2 de certeza, j.i lidou, 
e~la lidando ou vai lidar com um m6dulo 
do genero ... E tambem muito frequente 
4ue o profissional seja "convocado" a 
projetar ou criar unm sistema qualquer 
de temporizac;iio para detem1inados ma-
4 uin.irios... A grande maioria desses 
m6dulos de temporiz~iio, limitam-se a 
perlodos fixos ou semi-fixos (ajustaveis, 
eventualrnente, dentro de uma gama niio 
muito ampla ... ) de no m.iximo uma de
£e11a de minutos (tipicamente algumas 
dezenas de segundos, I ou 2 minutos, 
por af...), devendo acionar (ou desacio
nar ... ) maquimrios leves ou medios (no 
caso de m.iquinas mais pesadas, even
tualmente usa-se a interveniencia de um 
poderoso contator ou um rele interme
diario de alta Potencia. .. ). 

0 desenvolvimento do MITER foi 
"laboratoriado" visando atender a todos 
esses requisitos industriais medios, in
cluindo um conjunto de caracterfsticas 
de confiabilidade, seguranc;a, robustez, 
facilidade absoluta na instalac;iio e even
tual manutenc;iio (como convem a todo e 
4ualquer m6dulo co111 pretensoes profis
sionais ... ) alem da mais absoluta versati
lidade, "reversibilidade" nos processos e 
chaveamentos ... A pr6pria placa esped
fica de Circuito lmpresso foi especial
mente "leiautada" para que, com a sim
ples colocru_;iio "escoJhida" de resistores 
fixos, trim-pots e capacitores eletrolfti
cos, em pontos pre-detenninados da dita 
placa, diversas fun~s possam ser fa
cilmente in1plementadas, incluindo re-
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tank> na ener~ retardo na dese
~ ambos os sistemas tanto no 
modo :fixo quanto no modo ajust.4vel, 
tudo com a maior flexibilidade possfvel, 
a partir do que o Tocnico sempre tera 
como adequar o circuito ru; suas necessi
dades momentaneas e especfficas! E tern 
mais: conforme j~ mencionado, a Safda 
apresenta contatos de Potencia (rele) 
mais do que suficicnte para as aplica~oes 
m6dias, e tamb6m em duplo sistema, ou 
seja, normalmente aberto e oormalmeo.te 
fecbado o que amplia ainda mais as pos
sibilidades aplicativas finais_. 

Apenas do born senso, da criativida
de, do raciocfuio do montador/instala
dor, dependem super-amplas possibili
dades do MITER, um verdadeiro tem
porimdor "pau pra toda obra", dentro 
das aplicru;:oes a que se destina. •. ! Anali
sem, e vejam se niio 6 um "achado" 
(ainda mais, considerando o custo incri
velmente moderado do m6dulo ••• ). 

••••• 
- FIG. l - DIAGRAMA ESQUEMA

TICO DO CIRCUITO - Dois transl's
tores "manjadfssimos", de baixo custo 
(BC548), estao, no nucleo do circuito, 
arranjados em amplificador CC de su
per-ganho (Darlington) com a polari
zru;:ao principal de base obtida na 
j~ao dos "espa90&" A-A e B-B ... 
Esses dois espru;:os, na realizru;:ao pra
tica, serao "preenchidos" por wn re
sistor (fixo ou ajus~vel) e por um ca
pacitor. .. Dependendo unicamente dos 
valon:a <lesses dois componentes, e de 
qual .. ~" cada um deles ocupar, 
temos toda uma amplitude de possibi
lidades, reversfveis e ajus~veis (ou fi
xas...), confonne veremos com deta
lhe8, mais adiante ... Um resistor de 

33K estabelece, simultaneamente, car
ga para o emissor do primeiro transl's
tor do arranjo, e polarizru;:ao de "cor
te" para a base do segundo, equili
brando as imped§.ncias e Correntes 
quiescentes na produ~ recomendada 
pelo pr6prio valor 6hmico da bobina 
de um rele final, este colocado como 
carga de emissor do segundo transl'stor 
(juntamente com a pro~ao conven
cional, fornecida pelo diodo em "an
ti-paralelo" com a dita cuja bobina. .. ). 
A partir de transCstores, discretos, 6 
praticamente impossfvel se arranjar 
um circuito ao mesmo tempo mais 
simples e mais confiivel, para tal tipo 
de func;:ao final. .. ! A unica "restri<,:ao" 
6 que perfodos de Tempo muito longos 
(na casa das v:frias dezenas de minu
tos, ou uma hora ou mais ... ), embora 
teoricamente posslveis, nao sao ob
teniveis - na pritica - em configurru;:ao 
desse tipo... Entretanto, como as ne
cessidades industriais, na sua intensa 
maioria, pedem perfodos de no mruri
mo alguns minutos (tipicamente, de al
gumas dezenas de segundos, ru; vezes 
at6 menos ... ), esse quesito niio "atra
palha" a versatilidade e as boas possi
bilidades aplicativas do MITER ... 

- FIG. 2 - OS ARRANJOS RC BJ\S1-
COS, DETERMINADORES DA 
TEMPORIZAC,::AO E DA EVEN
TUAL "REVERSIBILIDADE" _ -
Conforme foi dito, o "preenchimento" 
dos "espru;:os" A-A e B-B do circuito, 
por um resistor (fixo ou ajus~vel) e 
um capacitor (tipicamente um eletrolf
tico, embora nada im~a o uso de ca
pacitor nao polarizado ... ) realiza a du
pla fun~o de determinar o Tempo 
(perfodo do temporizador) e tamMm o 
"sentido" da temporizac;ao ( desligado 

"enquanto", ou ligado .. durante" _.). 
Pelos 4 arranjos bisi.cos, 6 flfcil notar 
que podemos obter facilmente perfo
dos f"uos ou ajust4veis, e ambos no 
fonnato Ietaroo na C'Dll'giza,;lo OU ftl
fanlo na ~ .. Os valores 
mf'nimos e nmimo, tfpicos, para o re
sistor ( ou trim-pot) vao de 4k7 a 
470K, enquanto que, para o capacitor, 
ficam na gama que vai de lu at6 
lOOOu. Simplesmente experimentado e 
calculado dentro de tais limites, tem
po~oes desde frai;ao de segundo, 
at6 7 ou 8 minutos poderiio ser obti
das, com boa repetibilidade_, A penas 
para estabe1ec:er um parfimetro ma
teimtico a partir do qual os eventuais 
aficulos proporcionais ficam mais fi
ceis e intuitivos, lembramos que se o 
resistor tiver um valor de lOOK, o 
perfodo final obtido sera de aproxima
damente mn d6cimo de aegundo por 
microfarad (com um capacitor, entao, 
de lOOu, temos cerca de 10 segundos 
de Temporiza{;ao final. .. ). A obte~ao 
de Tempos muito precisos e especffi
cos, demandara, na pnitica, a utili
zru;:ao de um resistor ajus~vel (trim
po~. atrav6s de cuja regulagem sera 
possf vel obter a exata temporizru;:ao 
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desejada... Lembramos ainda que. se 
for possfvel a ob~ de capacito:res 
de baix.a fuga (tipicamente de tAnta
lo-.) e alto valor. o &mite indicado pa
ra o resistor (470K) podent ser am
pliado para at6 IM ( ou mail...). com o 
que Tempos superiores a 10 minutos 
serao possfveis. ainda com boa pre
cisao e repetibilidade ... 

••••• 
- FIG. 3 - LAY OUT DO CIRCUITO 

IMPRESSO ESPEciFICO - Proposi
talmente ( como se trata de uma apli
cas;ao nitidamente "industrial" ... ) evi
tamos "excesso de miniat~iio", de 
fonna a enfatizar a robustez e a facili
dade de eventual manute~ao ou adap
ta<;:ao ... Nao faria nenhwn sentido. pa
ra as fun<;:6es pretendidas. uma monta
gem super-hiper-miniaturizada, para 
ser instalada junto a um maquinrui.o do 
tamanho de um carro, e pesando cen
tenas de quilos ... De todo modo, nem 
por isso "leiautamos" o padrao de 
ilhas e pistas de fonna exageradamen
te ampla, procurando uma compac
ta<;:ao que atende apenas a praticidade 
e a uma certa "elegancia" de insta
Ia<;:ao ••• A figura, em escala 1: I (tama
nho natural) mostra, em negro, as 
m-eas cobreadas, devendo o Leitor ob
servar que as pistas neceSSfil"ias aos 
carninhos de alta Corrente ( entre os 
contatos de u~ do rele incorpo
rado, e os terminais de Safda do MI
TER ... ) sao obrigatoriamente rnais 
••tatudas", justamente devido ao regi
me de Potencia relativamente "bravo" 

ao qual nonnahnente estarao submeti
dos. No mais, o padrao 6 sintpJes, de 
facffima realiza<;:ao, sem desnecearlos 
"congestionamentos", nao s6 pelas 
raz5es j4 expost.as. mas tamb6m pelo 
reduzido nwnero de componentes no 
circuito ••• 

- FIG. 4 - -CHAPEADO"' DA MON
TAGBM - 0 lado nao cobreado da 
placa, com as ~ j4 colocadas, de
vendo o Leitor observar com ate~!o 
o pbsicionamento dos componentes 
polarizados, com ambos os transfstores 

tendo aeus 1ados "chatos" voltados pa
ra a regilo da placa ocupada pelas es
tiliz.a<;:lSel tracejadas de ~ e o dio
do com sua extremidade marcada pela 
faixa ou anel voltada para a locali
zas:!o dos referidos transfstores... 
Quanto ao rel!!. tamb6m tern po~ 
tmica e certa para ~ e soldagem 
dos seus terminais. porem como estes 
se apresentam nwna distrib~ 
mecanica muito especffica, simples
mente nao M como "enfi.4-lo" na pla
ca de modo errado ... 0 ponto mais im
portante do "chapeado", contudo, re-

Fig.3 

Fig.4 

RETARDO NA ENERGIZAQAO RETARDO NA DESENERGIZAQAO 
/'... ,,.-....,. 

j; I A 

R 

t: 
MODOS A @ © FIXOS B 

+ 

Tse 

A jj l 
RV 

MODOS A ® t: @ AJUSTAVEIS B 
COM R = 100K 
T = 0,15/uF 

Tac 
Fig.2 
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fere-se as localizagoes dos componen
tes RC da rede determinadora da 
Temporizac;ao (rever figuras I e 2 .. ). 
Ohsenar com rnuita atell(;ao as "rx>s
sibilidades" A e B para cada resistor 
Jixo, trim-pot ou capacitor ... Nao es
yue<.:er yue capacitores eletrnlfticos ou 
de tantalo sao tarnb6rn polarizados, 
devendo sua <.:olocac;ao na pla<.:a obe
dece r as indirnc;oe., darns a respeito ... 
Na pr6xirna figura, sao dados mais de
talhes sobre as y uatro possihiiidade~ 
ou "combi.nagoes" RC hru.icas, para se 
obter os diversos comporta,r1entos j::'i 
sugeridos e relacionados, em lorrna de 
diagrama, nas figs. 1 e 2... Em yual
yuer caso, terrninadas as 1,oldagens dos 
terminais dos componenk~, uma boa c 
rigorosa conferencia deve ser Jeita, 
buscando (e, obviamente, t;orrigin
do ... ) erros, i.nversoes, 1,oldagens maJ 
feitas, essas coisas ... A penas ap6s oh
tida a certeza de yue tudo es~ absolu
tamente certo, e yue as "sobras" de 

terminais podem ser cortadas, pelo la
do cobreado da placa (Enyuanto as 
"pernas" dos componentes estiverem 
ai.nda "i.nteiras", fica f.ici] promover 
eventuais corregoes, remogoes e reco
locagoes de pegas. J ::'i depois de "am
putadas" as "pernas" ... ). 

- FIG. 5 - DETALHANIX) {"CHA
PEADO") AS POSSIBILIDADES E 
COMBINA<;OES DE RESIS
TOR/CAPACffOR PARA A DF..SE
JADA TEMPORIZA<;;AO E COM
PORTAMENTO_ - 0 Leitor atento 
percebera, na FIG. 5, a rnera estili
zagao, ou vista real do yue foi diagra
mado na FIG. 2... Os pr6prios 
itens A-B-C-D relerem-se exatamen
te as condi,;oes e <.:OfllJX>rtamentos in
dicados, em esquema, nayuela figura. .. 
Notem cada JX>Ssfvel rx>sic;ao para o 
resistor fixo (RA ou RR), trim-pot 
(RVA ou RVB) e capacitor (CA ou 
CB) ... Ohservar, ainda, yue yuaJquer 

LISTA DE PECAS 

- NOT A - A presente I< elac;ao inclui 
apenas as pegas necessarias ao m6-
d ulo basico, sem os componentes 
da rede RC (resistor/capacitor) de
terminadores da particular Tempo
riza,;ao desejada, uma vez gue os 
valores e tipos de tais componentes 
serao, sempre, muito espedficos e 
i.nerentes ~ aplicac;ao ou adapl:a(;;ao 
do MITER ... 

• 2 - Transfstores BC548 ou equiva
lentes (qualquer outro NPN, 
"universal", baixa Potencia, 
baixa Frequencia, alto ganho, 
poden1 ser utilizado, sem pro
blemas ..• ) 

• J - Diodo 1 N4004 ou eguivalente 
• 1 .. Rele com bobina para 12VCC 

(valor ohmico em tomo de 
300R) e um conjunto completo 
de contatos reversfveis, tipo 
G 1RC2 ("Metaltex") ou equi
valente. Contatos fi.nais para 
pelo menos 1 0A ou 1 KW 

• 1 - Resistor 33K x l/4W 
• I - Placa de Ci.rcuito Impresso es

peclfica para a montagem (5,9 
cm. x 3,6 cm.) 

• - Fio e solda para as ligagoes 

I OPCIONAIS/DIVERSOS-] 

• I - Resistor, fixo ou ajusuivel 
(ttim-pot ou mesmo potenck3-
metro ... ), dentro da gama de 
valores i.ndicados para a deter
~ao da Temporizai;ao ... 

• 1 - Capacitor feletrolftico ou tanta
loJ, dentro da gama de va1ores 
indicados para a determinagao 
da Temporiza<;ao 

• 1 - Conjunto de conetores (3 ele
mentos) parafusavei.s, tipo "pe
sado", para as Saidas de Apli
cagao (contatos de rele i.nterno) 
do MITER 

• 1 - Interruptor simples, de qual
quer tipo, para o acionamento 
do circuito e - simultaneamente 
- para o starter do MITER 

• 

• 

- Fonte de energia, fornecendo 
12 VCC, razoavelmente esui
veis (nao 6 necessaria "grande"' 
ftltragern ou precisao de 
Tensao ... ), sob moderadfssimos 
lOOmA (ou ma.is .•• ). Na verda
de, qualquer pequena fonte, de 
baixo prego, comprada pronta 
ou realizada pelo pr6prio mon
tador, servini. dentro das indi
cadas caracterfsticas el6tricas ..• 

- Caixa ou container para abrigar 
o m6dulo ... Esse item, em mui
tas <las aplicai;:oes, torna-se dis
pellSlivel, uma vez que o ci.rcui
to podera facihnente ser "em
butido" no pr6prio maquinafio 
e/ou pai.nel j.i existente, que 
deva receber o controle do 
MITER ... Deixamos, portanto, 
tal quesito totalmente "em 
aberto", para ser suprido pela 
necessidade e pela criatividade 
do Leitor ••. 

yue seja a escolha, sempre deverao es
tar presentes wn resistor c wn capaci
tor, jamais incluindo, por exemplo, 
dois capacitores (nas posic;oes A e B ... ) 
ou dois resistores/trimpots (tamh6m 
de forma simultam:a, nas posi,;oe~ A e 
B ... ), pois se ta1 for feito, o ci.rcuito 
nio funcionara. .. 

- FIG, 6 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - As liga,;6cs basicas, cx
ternas ao lmpresso, sao cm numero 
reduzido, c todas muito simples e di.re
tas ... Aos pontos claramentc sina1i1.a
do~, dcvem ser Jeitas as conexoes de 
ali1J1cntac;ao (12 VCC), sendo yuc no 
"ramo" positivo deve ser i.ntercalado 
urn interruptor sin1ples, de yualquer 
tiJxi (a Corrente e haixa em taJ percur
so, com o yue mesmo micro-switches 
ou i.nterruptores 1,1iniaturiLados podem 
ser utilizado1> ... J. Tai interruptor, ao 
mesmo tempo yue "liga-desliga" o 
pr6prio circuito do MITER, tamhem 
atua como "partida" (starter) para a 
I emporizao:;ao (confonue detalhes ex
plicados mais adiante ... ). Aos pon
tos C-NA-NF (Comum, Non11almente 
Aberto e Normalmente Fechadoi sao 
Jigados os tern1i.nais "pesados" para a 
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Safda de aplicw;ao do MITER (usar 
cabos curtos e de born calibre, nunca 
esquecendo que a Corrente, atrav6s 
deles, poded chegar a I0A ... ). Ob
viaJnente 6 bom identificar correta
mente OS tr~S tennina.is de aplicw;ao, 
evitando erros de interpre~ quan
do da ins~ final. .. 

- FIG. 7 - EXEMPLOS E MAIS DE
TALHES DO .. COMPORTAMEN
TO" DO MITER, EM SUAS VA
RIAS OP<;OES- - Al6m das possibi
lidades pe Tempo~ao direta e re
versa, ein vmos para.metros (ii expli
cado), as pr6prias caracterfsticas de 
"reversibilidade .. dos terminais finai.s 

MAX. 
lOA 

lOOOW 

PARA A 
CARGA 

de aplicw;ao tarnb6m permitem com
por vmos "comportamentos" para a 
carga controlada pelo MITER ... Ve
jamos: 

- Se usada a conexao 7-A, sob condi<;ao 
de retmdo na ~gizal;;io, a carga es
tara, normalmente desfigada. Uma vez 
acionado o_ interruptor geral do Ml-
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TER. a Tempo~ decor.rem. ao 
fim do que a carga sed li,gada (assim 
ficando a~ que o intermptor do MI
TER seja novamente desligado ... ). 

- Se usada a conexiio 7-A, sob a con
~iio de rc1mdo na deaeoc~~ a 
carga est.ant normalmente deetigada, 
Uma vez acionado o interruptor geral 
do MITER, a c.arga sera imediatamen
te ligada e assim ficara enquaDiO de
c:oner a Tempom:a,;lo. Terminada a 
Tempo~lio, a carga ser4 desti.gada 
(mesmo que o interruptor geral do 
MITER permanex;a ligado ). Para se 
iniciar novo ciclo, o interruptor geral 
devera ser desligado/ligado ... 

- Se usada a conexao 7-B, sob a con
~o retardo na energizal;;io, a carga 
est:ara normalmente ligada. Uma vez 
acionado o interruptor geral do MI
TER, a Temporizac;ao decorrera, ao 
fim do que a carga sera desli.gada (as
sim ficando, at~ que o interruptor 
do MTI'FR lil:jloovatmire ~.). 

- Se usada a conexao 7-B, sob a con
di~o retanlo na deaenecgiza,,;.fio, a 
carga estar.t normalmente igada. 
Acionado o interruptor do MITER, a 
carga sera imediatamente destigada e 
assim ficara enquanto deooorer a 
T~ Tenninada a Tempori
zac;iio, a carga sera novamente ligada 
(mesmo que o interruptor geral do 
MITER perma.nec;a ligado). Para se 
iniciar novo ciclo, o dito interruptor 
geral precisa ser desligado/ligado". 

••••• 
Pode parecer wn pouco confuso, l 

primeira leitura (texto referente l FIG. 
7), porem basta um pouco de atern;ao e 
raciocfnio, uma amlise cuidadosa no 
diagrama do circuito (FIG. 1) e nas con
figurac,;oes posmveis (FIG. 2), aMm do 
suficiente conhecimento de como atuam 
os contatos reversfveis de um relS, para 
compreender em profundidade os 
"comportamentos" relacionados ••• ! 

Notar que, usando um pouquinho de 
criatividade e 16gica, nao sera diffcil 
adaptar o MITER As mais dfspares e es
pecfficas fun~ de controle, automati
zadas ou semi-automatizadas (isso sem 
falar na.s amplas determinai;oes do pr6-
prio Tempo, via conjuntoo RC especlfi
cos, conforme j.t explicado ... ). 

0 eventual uso de nacro-switda 
comandados mecanicamente pelo pro
prio prooosso OU maquinarios "anterio
res" ao controlado, numa linha de mon
tagem ou seqtiencia de produ<?O ou ma
nufatura, tamb6m poder.t gerar soluc;6es 
inteligentes super-vilidas (e que, nor
malmente, requereriam circuitos e con
troles bem ma.is caros, sofisticados e 
complexos ... )! E s6 por os "neurOnios" 
para trabalhar, que fan1'sticas solu~ 

surgirio ... Muitos procedimentos cuja 
automa~, "aparentemente" pediria 
controles por micro-processadores e 
outras "mumunhas" muito ca.ras e de 
dillcil implemenla(iao, podem benefi
ciar-se, a custo irris6rio, da validade, 
confiabilidade e simplicidade do MITER 
em suas diversas possibilidades! Lem
brar ainda que em linhas de fabricac;ao 
de procedimentos complexos, o lliO de 
vmos MITERa no evenutal comando de 
est4gios calculados do processo podera 
tornar as "coisas" ainda mais autom,ti
cas e organizadas. •. 

Finalizando, se for necess.iria Tem
poriza~ao mui.to precisa, eventualmente 
ajust4vel em faixa ou gama mais estreita 
e "confort4vel" para·o operador, o valor 
resistivo de R podera, com adapt~o 
simples, ser implen:entado atrav~s de 
um simples conjunto/s6rie formado por 
urn resistor fixo e um potenci6metro, 
cujos valores individuais contribuiam 
para um perfeito dimensionamento do 
Tempo ••• No caso, uma pequena modifi
~ de Iiga¢es podera ser feita na 
placa de Impresso, de modo a inserir 
(sempre na f~ao de "wn" dos resisto
res ... ) o dito conjunto, ficando, certa
mente, o exemplificado potenci6metro 
fora da placa, situado num painel de 
controle acessfvel, etc.). 

••••• 
As condi.¢es mrucimas de CorreQte e 

Pot!ncia na carga controlada (respecti
vamente are IOA ou are IK w •.. ), ofere
cidas diretamente pelo MITER slio sufi
cientemente amplas para comportarem a 
maioria das aplica~ ~ias .•• Entre
tanto, mesmo maquinario super-pesado, 
demandando centenas de Amp6res, ou 
dezenas de KW, tamb6m poder, ser 
confortavelmente acionado, desde que 
rel& industriais tamMm pesados, conta
tores eletro-mecinicos de Alta Pot!ncia, 
sejam usados como "refor~adores" fi
nais no controle, comandados pelos con
tatos de Safda do rele interno do MI
TER (energizados pela C.A. local. •• ). 

Esses implementos, contudo, fogem 
do ambito de APE e assim nao serlio 
aqui detalhados... Entretanto, por tra
tar-se de equipamentos correntes no uso 
industrial, presupomos que o T&nico 
nao encontrara dificuldades no . seu 
eventual "casamento" com o m6dulo 
Msico do MITER se tal se mostrar ne
cessmio ... 

••••• 
PARA ANUNCIAR LIGUE 

(011) 223-2037 
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PRODUTOS PROCEDENCIA COM
PROVADA, GARANTIA DE ENTRE

GA NO PRAZO ESTIPULADO. 

UNIX COMERCIAL ELETR0NICA L TDA. 
Rua dos Gusmlles, 353 - 59 andar - Cj. 56 
Santa lfig~nia - SP CEP 01212 
Fones: (011) 221-8038- 222-5559/5518 
Fax: (011) 222-5559 

LCV INSTRUMtNTOS 
A MAJOR GAllANTI.4. 

,,~ GERADO~.:'!,BARRAS 

~ US$300PD 

·. Gara padrOes : circulo, ponlos. 
quadriculas, drcuio com qua.driculas, 
linhas verticais, linhas hortzontais, escala 
de cinzas, barras de cores, cores 
cortadas, vermetho, verde, azul, branco, 
fase. PALM/NTSC puros com c,istal, 
safda de Fl, seida de sincronismo, safda 

:=-:::.:::.:::_-_-_---,~ de RF canais 2 e 3. 

US$110,oo 

Freq-.;ercime1ro ~ aie ~ MP.z: 
Capaclmetro 
N1eo1yao de resis1encia ali' 2 GG 
T.este L6gico 
Teste audivei de continuidade 
Teste de diode!> 
Testede LEO 
Teste de ganho transistor (HFE) 
Auto Off 

(01 l) 223-6707 
(011) 222-0237 
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MONTAGEM 

ALARME SENSivEL 
A RUiDOS E VIBRA~OES 

"SENTINDO• RU[DOS 
E VIBRAt;C>ES •• 

Nao sio poucos os circuitos e proje
tos public.ados nas Revistas e Livtos di
rigidos ao Hobbysta e tamb6m ao pro
fissional de Eletr6oica, com a "in
~ de mooitorar rufdos, sons ou 
vib~. maoifestando sua sensibili
nw;;lo das mais diversas maneiras: via 
aJarme sonoro, via "fecbamento" de wn 
rele, via ener~ de uma carga de 

Potancia atrav& do tirlstor, etc. APE 
mesmo jli mostrou mais de um circritto 
do g!nero, ao longo desses quase cinco 
anos de publi~ ... A~ o ALAR
ME SENSfVEL A RUll>OS B VI
BRA<;OES {ASER V) nio tem pre
teix;oes de ineditismo, nem de "extrema 
novidade" ... Alguns pontos, porem, co
locam o ASER V numa categoria muito 
especial: nio usa "nenhuminba" po;a 
mais cara, mais l3fll OU ma.is espec{fica, 
apresenta wn circuito com pouquf'ssimos 
componentes, resultando numa monta-

gem compacta e vers4til (tamb6m meca
nicamente), o ajuste ou calibr~io 6 uni
co e flt~ abrangendo gama suficiente 
para wr:ia.s apli~ bastante diferen
tes, o dis¢ndio de energia (apesar de 
ser capaz de disparar um sinal sonoro 
facilmente audfveL .. ) 6 mfnimo, tanto 
que 4 pilhas pequenas poderao alirnentar 
o circuito por wn longo tempo, mesmo 
sob ut:ili.uM;ao prolongada...! 

Quanto A versatilidade, esse 6 um 
cap{tulo A parte. .. Com um mfuimo de 
irna~o, o Leitor/Hobbysta podem 
aplicar o ASERV nas ma.is "ioimagina
veis" fun<,;6es ... ! 0 uso de uma c4psuJa 
piezoel6trica (um microfone de cristal, 
por exemplo ... ) na funi;ao sensora Msi
ca, a16m de baratear bastante a monta
gem. pennite vlirias improvisa¢es e 
configur111;oes pmticas, todas de f~il 
implemen~ao e bastante eficientes ... 
"Fugindo" de captadores caros e "espe
cializados", sensores industriais de diff
cil aquisic;ao, e qualquer outra dificulda
de do g8nero, foi possfvel oferecer ao 
Hobbysta realmente um projeto "na 
me<lida", rigorosamente dentro dos 
parfunetros que balizam APE: f~, ba
rato, litil e descomplicado! 

Recomendamos que o Hobbysta leia 
atentamente todo o presente artigo, an
tes de resolver-se a iniciar o projeto ... 
Entretanto, ap6s uma cuidadosa assimi
Ia,;ao das potencialidades do ASERV, 
duvidamos de que algu6m, ar, decida 
"nio monti- lo" ... 

••••• 
- FIG. I - DIAGRAMA ESQUEMA

TICO 00 CIRCUIT() - Um vers4til 
integrado da "famffia" Digital 
C.MOS, contendo 4 gates NANO de 2 
Entradas cada (4011), centraliza toda a 
parte ativa do circuito". 0 primeiro 
dos 4 gates (delimitado pelos pinos 
1-2-3) forma um simples inversor (pe
la juni;ao dos pinos das duas Entradas, 
1 e 2 ••• ), cuja Entrada geral 6 previa
mente polarizada no "limiar" da tran• 
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Fig.I 
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~ de "baixo .. para "'alto" (atrav6s 
de um 6.nico e cuidadoso ajuste no 
trim-pot de 2M2. "ensanduichado" 
entre dois outros resistores, fixos, de 
mesmo valor, as linhas do positi.vo e 
negativo da alimentac,:ao geraJ (9V). 
Dessa maneira, mesrno qualquer pe
quenino transiente ou pulso rnomenta
neo, no sentido "positivo", aplicado a 
dita Entrada, serif suficiente para levar 
(ainda que brevemente ••• ) a Safda do 
gate (pino 3) a um nfvel "baixo'' ( em 
"espera", a dita Safda encontra-se em 
nfvel "alto" ... ). "Quern.. oferece tais 
transientes positivos 6 uma mera clp
sula piezo (um microfone de cristal, 
cornum, ou uma "pastilha" piezo, 
tamMm comum. .. ), excitada - por sua 
vez - atrav6s de sons OU nudos (nao 
rnuito fracas ••• ) ou mesrno de vi
bra¢es diretamente imprimidas ao di
to sensor piezo ... Quando isso ocorre, 
o pino 3 do 4011, mornentaneamente, 
coloca-se em estado digital "baixo'', 
corn o que, ap6s a nova inversao pro
porcionada pelo gate delimitado pelos 
pinos 4-5-6, breve (ou breves ... ) pulso 
"alto" surge na Safda desse segundo 
gate (pino 4). Atrav6s do di<Xlo 
1N4148, na fum;;ao de isolador para a 
"volta" da carga, o capacitor de 220n 
6 entao "carregado", apenas reverten
do a condi~ao anterior (descarregado) 
decorrido algurn tempo depois da "fil
tima" excitac,:iio, via percurso ofereci
do pelo resistor em paralelo, de 2M2 ... 
Enquanto "durar" a carga sobre o dito 
capacitor, fica habilitado um conjunto 
AST A VE[,, fonnado pelos outros dois 

gates do lntegrado (delimitados pelos 
pinos 8-9-10 e 11-12-13_.), e cuja 
Frequencia de oscilru;ao 6 basicamente 
deterrninada pelos dois resistores de 
lOK e pelo capacitor de 100n, recain
do sobre faixa audfveL .. Notem que, 
com o dito oscilador (AST A VEL) de
sabilitado, o pino 11 do Integrado res
ta "baixo", mantendo "cortado" o 
transfstor BC337 (via resistor de base. 
de 4K 7 ••. ). Ocorrendo, contudo, a os
cilru;iio, o "trerr." de pulsos surgido no 
dito pino 11 passa a excitar o transfs
tor, corn o que, ap6s a devida arnplifi
c~o de Corrente por ele proporcio
nada, os sinais siio entregues ao alto
falante presente no seu circuito de co
letor (urn resistor de 12R estabelece a 
conveniente limi~iio de Corrente, 
para pro~o do BC337 e do pr6prio 
alto-falante ... ). 0 dito alto-falante, fi
nalrnente, se encarrega de "'berrar" o 
aviso sonoro do ASERV! Na alimen
t~o geral ternos 4 pilhas pequenas, 
totalizando 6V, devidarnente desaco
pladas por urn capacitor eletro1ftico de 
JO{)u. .. 

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

WPRESSO ESPEciFICO - F,cil 
e rapido de trai;ar (uma vez que niio 
existe a rnenor cornplicai;ao ou con
gestionamento no seu padriio cobrea
do ... ), o Irnpresso especffico tern seu 
lay out mostrado em tamanho natural 
na figura. •. Devido a presen~a do In
tegrado, torna-se praticamente obri-

cf~ -. 
~~· I rJll Hl 

ll{~·::n ~ X -c::Jl-li 
Fig.2 • 11'+4148 

l 
10011 : 
16V Z 6V ---

gat6ria a u~ de decalques apro
priados (6 muito diffcil rnarcar e ~ar 
corretamente, a rniio, aquelas ilhazi
nhas pequenas e pr6ximas umas das 
outras ••• ), que nao sao rnuito caros, e 
sempre resultam num acabamento bem 
profissional para as placas. .. De qual
quer rnaneira, basta um pouco de ca
pricho e aten~ao (no "durante" e no 
"depois" ... ) para que o resultado fique 
ao mesmo tempo funcional e •.. bonito! 
A "velha" conferencia final 6 obri
gat:6ria, para a busca e eventual cor
r~o de pequenos "curtos" ou falhas 
( que niio sao diffceis de "rernendar" 
enquanto os componentes ainda niio 
estao la soldados ... ). Todos os precei
tos necessruios a boa conf~iio e utili
zai;ao do lrnpresso, estao serr. pre rela
cionados nas INSTR uc;6F.S GE
RAIS PARA AS MONTAGENS, 
~iio que deve ser consultada, "sern 
vergonha" pelo Leitor/Hobbysta prin
cipiante ••• 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA MON
T AGEM - De acordo corn o "velho" e 
reconhecidamente eficiente sistema 
adotado por APE para a demonstr~iio 
visual das montagens, a placa 6 vista 
pela sua face nao cobreada, corn cada 
urna das principais pe<;;as nitidarnente 
identificadas pelas suas fonnas estili
zadas, ou sfinbolos convencionais, seus 
c6digos ou "nomes", seus valores, po
laridades, etc. Mesrno quern nunca an
tes "tentou" realizar uma rnontagern, 
conseguira posicionar tudo correta
mente, utilizando - se preciso - as in-

F f 100n O 0 

~~~~f ♦ -10K • -

~ © o.c:::::i-- -o 

-11-- Q 100u 

220n &Ca37 - • Fig.3 
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-kits para Robotica,NACIONAL!/1 
0 primeiro ja vem com 6 pernas, 2 motores 
Manual, e pe{as 
( engrenagens-e caixa dupla de comando) 
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C ·. 

LISJA DEPEQAS ... 
• 1 - Cireuito lntegrado C.MOS 

4011 
• 1 - Transt'stor BC337 
• 1 - Diodo 1N4148 
• 1 - Resistor 12R x 1/ 4 W 
• l - Resistor 4K7 x l/4W 
• 2 - Resistores lOK x l/4W 
• 3- Resistores 2M2x l/4W 
• 1 - Trim-pot 2M2 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 100n 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 220n 
• 1 - Capacitor (eletroHtico) lOOu x 

16V 
• 1 - apsuJa piezo, de qualquer ti

po, podendo ser usado desde 
um pequeno microfone de cris
tal, a~ transdutores tipo "moe
da" ou pastilha, c4psulas te
lefonicas piezo, etc. 

• 1 - Alto-falante mini. imped§ncia 8 
ohms 

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

• 1 - Suporte para 4 pilhas pequeoas 
• 1 - Placa de Circuito Impresso, es

peclfica para a montagem (5,3 
X 3,2 cm.) 

• - Fio e solda para as ligac;:oes 

fo~ adicionais contidas no TA
BELAO APE (]a no comei;o da Revis
ta, junto i\s INSTRU<;OES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS ... ). 0 iini
co requisito 6... A TEN<;AO! Como 
~rre em toda montagem, alguns dos 
componentes sao polarizados, e t.em 
po~ dnica e certa para inserc;ao e 
soldagem i placa, dos seus terminais ... 
Para tais pec;as, o Hobbysta precisa 
dedicar o m4ximo de cuidado ... E o 
caso do Iotegrado ( extremidade mar
cada "apontando" para o resistor de 
2M2, pr6ximo ao trim-pot. .. ), do 
transfstor (lado "chato" voltado para o 
lugar ocupadc, pelos resistores de 4K7 
e 12R ... ), do diodo (cuja extremidade 
de catodo, marcada por um anel em 
cor diferente, deve "apontar" para a 
posi~o do capacitor de 220n. .. ) e do 
capacitor eletroJftico (a polaridade dos 
terminais de acordo com a m~ao 
na figura. .. ). As demais pec;as nao sao 
polarizadas, mas ainda assim exigem 
aten<;lio, principalmente na correta lei
tura previa dos seus valores, para que 
nao terminem ocupando, na placa, lu
gares indevidos •.• Pela "quanquilhon6-
sima" vez, repetimos: depois de todas 
as pec;as inseridas e soldadas, cada 
item deve ser novamente conferido, 
usando como gabarito o "chapeado", e 
verificando-se tamb6m o estado dos 
pontos de solda pelo outro lado da pla
ca. .. S6 entio podem ser "amputadas" 
as sobras de "pernas" e terminais, pela 
face nao cobreada. •• 

OPCIONAISIDIVERSOS 

• - Se o transdutor ou Qpsula pie
zo utiliz.ado tiver que ser insta
lado a mais do que uma dez.ena 
de centfmetros da placa princi
pal do cireuito, oonv6m efetuar 
a lig~ atrav6s de cabo blin
dado mono, no necessmio oom
primento •.• 

• - CAIXA - 0 cootainer (se utili
zado •.• ) depender4 muito das 
"inten~s" de uso do ASERV. 
Em alguns casos, nem sequer 
sera necessruia uma caixa es
peclfica para o circuito, j4 que 
muitas "acomochM;oes" e insta
Ia¢es diferentes sao poss!
veis_. De qualquer modo, se o 
Hobbysta desejar manter o 
ASERV como um unidade 
autoooma e independente, exis
tem muitos containers p14sticos 
padronizados (as caixas "Pato
la", por exemplo ... ) no varejo 
especializado, que servirao 
muito hem para o acondiciona
mento/acabamento ... 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - 0 impresso, na figura, 
continua visto pelo seu lado nao co
breado... As ilhas perif6ricas, destina
das i\s conexoes externas, estao devi
damente codificadas ( comparar com os 
dados visuais da figura anterior •.• ): 
pontos F-F destinam-se i\s liga<;:oes do 
alto- falante, pontos marcados com os 
sfmbolos de posi.tivo e negativo ser
vem, obviamente, para as respectlvas 
conexoes da alimen~ao, lembrando 
que os cabinhos provenientes do su
porte das pilhas mostram um universal 
c6digo de cores, com o vermeJho refe
renciando o positivo e o preto indican
do o negativo, e pontos X-X servindo 
para as ligru;oes aos terminais do 
transdutor piezo (microfone ou c4psu
la. •• ). Quanto a estas filtimas conexoes, 
elas apenas devem ser feitas com cabi
nhos isolados comuns, se nao tiverem 
um comprimento maior do que lOcrr .. 
Se a instalru;ao exigir uma cabagem 
mais longa, entio o Leitor/Hobbysta 
deve guiar-se pelas instru<;:oes da pi:6-
x.ima figura. .. 

- FIG. 5 - EVENTUAL CONEXAO 
LONGA AO TRANSDUTOR- -
Lig~s compridas i c4psula piezo, 
pedem cabo blindado mono, conduto
res vivo e malha devem ser ligados ao 
transdutor e i placa conforme mostra 
a figura... 0 exemplo serve tamb6m 
para referenciar como devem ser fei-
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Fig.4 

L-D 

CAPSULA F' F' 

PIEZO l.A~E~S + 

x COMPONE NTES 

X -. 
10 cm. 

OP<;AO PARA MAIS DO QUE 
CAPSULA PIEZO 10 CM. / 
TIPO "PASTILHA" ASERV I 

\ 

LADO DOS COMP. ) 

,( ~ ~=,-----~(<~1--/--,---~wq:: \ 
CASO BLINDADO \ 

Fig.5 MONO 

tas as liga~oes, no caso de se usar um 
transdutor piezo do tipo "moeda" ou 
"pastilha", nao encapsulado ... A maio
ria <las clpsulas piezo apresentam ter
miruds nao po1arizados, e assim a ex -
tremidade do cabo ligada a dita cuja 
nao preci.sa de especiais aten~s 
quanto a identifi~ao dos termiruds. •• 
J ~ na parte que se refere as lig~oes 
com o Impresso, 6 importante que a 
malha de "terra" seja conetada ao 
ponto X mais pr6ximo ao "cantinho" 
da pJaca. •. 

••••• 
COLOCANDO O ASERV 

"NO PONTO" ... 

A calibrac;ao do ASERV, efetuada 
atrav6s do trim-pot; 6 muito simples e -
para cada tipo de aplic~, deve ser 
feita uma wtica vez... Inicialmente, co
loca- se o "knobinho" incorporado ao 
mm-pot em posi<;ao central ('"meio gi
ro") e liga-se a alimen~iio (estando as 
pilhas, obviamente, no respectivo supor
te ... ). Se o alarme sonoro nao disparar, 
gira-se um pouquinho o ajuste, em sen
tido "anti-hormio" (para quern olha o 
trim-pot peJa sua frente ... ), at6 que o 
forte "apito" surja. .. Isso feito, gira-se, 
ainda bem lentamente, o knob em senti
do "horario", parando o ajuste exata
mente no ponto em que o som cessa. •• 
Devido A pequena temporiz.ai;ao ineren-

te ao circuito ( ver os detalhes t6cnicos 
na explica~iio quanto a FIG. 1), conv6m, 
durante esta ultima fase do ajuste, , dar 
uma "paradinha" a cada leve ioque ou 
pequeno giro imprimido ao trim-pot. 
esperando alguns segundos para que o 
som possa, realmente, emudecer ... 

Nesse exato ponto, ter~ sido encon
trada a maxima sensibilidade do 
ASER V ... Se, em alguma apli~iio es
pecffica, for constatada a necessidade de 
redmir a sensibilidade do circuito, basta 
"avan~ar'' um pouquinho o giro final, 
no sentido "honirio" (isso depois de se 
ter chegado ao ponto que gera o emi,de
cirr:ento do som •.. ). 

••••• 
- FIG. 6 - ALGUMAS SUGESTOES 

B.ASICAS PARA APLICAC:,::AO- -
No primeiro exemplo, o ASERV 6 
usado como "repetidor remoto" para a 
campainha de um telefone ... No caso, 
basta posicionar o circuito ( com o 
transdutor piezo incorporado ••. ) pr6-
ximo ao dito telefone, "puxando-se" 
dos pontos F-F os fios com destino ao 
alto- falante remoto, na necessmia 
dist:Ancia (a~ 50 metros ... ). Sempre 
que soar o sinal normal de chamada do 
telefone, .. ~ longe" o alto-falante do 
ASER V "apitar4" em consonAncia. •. 
Notem que esse m6todo 6 tecnicamen
te melhor do que muitos outros, de 
funs:iio correlata, jit que DCDhuma Ii-

XEMIRAK 
Eletro Eletronica 
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CIRCUITOS INTEGRADOS, 
TRANSISTOR, D1ODO, CAPACI
TOR E MOSCA-BRANCA EM Cl. 

COMPONENTES ELETRONICOS 
EM GERAL - CONSUL TE-NOS 

Rua General 0s6rio, 272 
CEP 01213-001 - Santa Efigenia • SP 
Telefax: (011) 221-0420 I 222-1320 

CURSO PAL-M 
PRATICA DE CONSERTOS 

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

INEDITO NO BRASILll!l 

voe~ ACOMPANHA AS ll<;6ES 
COMO GRAVADOR, TUDO COM 
EXPLICACOES DO PROFESSOR. 
AULAS PRATICAS, VOCE APRENDE 
A CONSERTAR MESMO. CONSUL
TAS NA ESCOLA COM OS PROFES
SORES. 

• BASICO RADIO SOM 
• TVPB COMPLETO 
• TV EM CORES COMPLETO 
• vfDEO K7 COMPLETO 
• APRENDA MONT ANDO 

"t.ANCAMENTO" 

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

BEBE CHORAO_ 
Fig.6 

gru;ao fJsica precisa ser feita A linha te
lef'Onica, prevenindo problemas de in
terferencias ( OU mesmo de "broncas" 
da Cia. Telef'Onica, cujos regulamentos 
nao pennitem a conexao indiscrimina
da de circuitos ou dispositivos A dita 
linha. .. ). No segundo exemplo da figu
ra, gra~ A boa sensibilidade ajust.avel 
no ASERV, este pode ser usado como 
"alarme remoto de bebe chorao" ... 
Posicionando-se o circuito ea clpsula 
piezo junto ao be~ ou local onde est.a 
0 bebe, pode ser "puxada" a ligru;ao ao 
alto-falante (pontos F-F, conforme jli 
foi explicado ... ) em boa distancia. .. 
Sempre que o baby com~ar a berrar, 
o alarme sera dado pelo sinal sonoro 
caracterfstico do ASERV, alertando a 
pessoa que estiver no local de insta
~ do dito alto-falante. .. 

- FIG. 7 - OUTRAS APLICAc,;OES 
INTERESSANfES E UTEIS- -
Conforme dissemos M no inlcio, as 
possi.bilidades aplicativas do ASER
V sao, realmente, muito amplas, e 
apenas a imagina<;:ao criadora do 
Hobbysta podera estabelecer um real 
"limite" para o potencial ea versatili
dade do m6dulo ... A boa sensibilidade 
das clpsulas piezo, de qualquer tipo, A 
vibra,;io mecanica, diretamente 
transmitida ao transdutor, pennite al
guns interessantes exemplos, como os 
esquematizados na figura. •• No pri
meiro caso, uma clipsula tipo "pasti
lha" pode ser fixada (com adesivo de 
epoxy OU de cianoacrilato. .. ) A face in
terna de um vidro de janela que se de
seja proteger contra a intrusao ... Tai 
arranjo apresenta sua 16gica para jane-
1.as tipo vitraux, fixas, nas quais uma 
tentativa de penetrru;ao teria que -
fo~nte - "come<;:ar" pela· que
bra do vidro ... Com a disposi<;:ao suge
rida, mesmo uma leve "pancada" so
bre o vidro monitorado, j! sera sufi
ciente para o disparo do alanne (i so 
experimentar, tamborilando com as 

Fig.7 

unhas sobre o vidro, num teste efeti
vo •.• )! E at6 possfvel que a sensibilida
de geral do circuito tenha que ser um 
pouco reduzida, evitando que vi
brru;oes naturais no vidro, a ele impri
midas pelo vento ou pelo transito pr6-
ximo de vefculos, causem o disparo do 
sinal sonoro ... ! No segundo exemplo 
da figura, temos uma aplicru;ao mais 
profissional, na monitorru;ao do nfvel 
de vibra<;:a:o num maquin!rio indus
trial. •• No caso, tamMm 6 conveniente 
usar-se transdutor do tipo "pastilha", 
colado ou mecanicamente "pressiona
do .. (por uma pequena bra<;:adeira ou 
aba metfilica parafusada. .. ) ou objeto 
cuja vibra<;ao se pretende fiscalizar ... 
A partir de um cuidadoso ajuste da 
sensibilidade (que, nesse tipo de apli
cru;ao, deve ser naturalmente mais re
duzida. •• ), assim que qualquer proble
minha mecfulico fizer com que a vi
brru;ao ultrapasse nfveis considerados 
seguros para o maquin!rio, o alarme 
sonoro dispararli. .. ! 

Acreditamos que bons e tfpicos 
exemplos foram dados ••. 0 resto 6 com 
Voc.6s! Nern 6 preciso pensar muito para 
"descobrir" um "monte" de outras apli
cru;oes super-v!lidas, sempre que ru!dos 
de certa intensidade, ou vjbrru;oes 
n:ecfulicas localizadas devam ser deteta
dos, monitorados e "avisados" ... 

Um ponto interessante, consiste na 
utilizru;ao de um feed hack inerente ao 
pr6prio circuito, para causar o disparo 
"pennanente.. do alarme sonoro, se tal 
caracterfstica for desejada ou necess!ria 
em alguma aplicru;ao especffica. .. Issa se 
consegue, simplesmente, incorporando A 
mesma caixa, tanto o transdutor piezo 
quanto o alto-falante ... Dessa forma, 
uma vez disparado o sinal sonoro, a vi
brru;ao imprimida A pr6pria caixa, pelo 
alto-falante, realimentar! o piezo, com o 
que O alarme soara incessantemente, ate 
que a alimentru;ao seja momentanea-' 
mente "desligada/ligada" ... ! 
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Para fmalizar, mais um pequeno 
exemplo prlitico: se o transdutor for in
termmente fixado A folha de uma porta 
de madeira comum, de entrada de re
sid~ncia, o alto-falante poderli ser insta
lado em qualquer ponto distante da casa 
(geralrnente na cozinha, na lirea de ser
vi<;o ou em algum hall de circulat;ao ... ), 
com o conjunto agindo na fonna de uma 
"campainha eletr6nica" acionada pelo 
hater dos n6s dos &:d()s de uma pessoa 
que chegue ao local, sobre a tal portal 
Serli - no mfnimo - surpreendente para 
o eventual visitante, notar que a cada 
batida sua na porta, um som "eletreini
co", M dentro, ressoa em simultaneida
de ... ! 

Quern nao ficar "satisfeito" com a 
temporizat;ao (nae muito longa. .. ) natu
ral do circuito, podera altera-la, dentro 
de ampla gama, para "mais" ou para 
"menos", simplesmente modificando 
proporcionalmente o valor do capacitor 
original de 220n ••• Ja'. o timbre do sinal 
sonoro final, podera ser alterado pela 
modificru;ao experimental do valor ori
ginal do capacitor de 100n (menor valor 
= som mais agudo, maior valor = som 
mais grave ... ). Para obter-se uma Poten
cia sonora mais acentuada, o transfstor 
original (BC337) devera'. ser substitufdo 
por um B0135 (no caso dever! ser 
promovida uma leve alterru;ao no posi
cionamento das respectivas ilhas do Im
presso, devido A diferente disposi<;:a:o de 
terminais dos transfstores citados ... ), 
aumentada a Tensao de alimentru;ao pa
ra 9V (6 pilhas pequenas), e removido o 
resistor original de 12R (substitufdo, na 
placa, por um simples jumper ••• ). 

Em qualquer caso, a alimentru;ao (se
ja nos 6V originais, seja em 9V, para 
uma versao de som mais "bravo" ... ) po
dera, opcionalmente, ser fomecida por 
uma pequena fonte ligada A C.A., capaz 
de liberar pelo menos uns 350mA, para 
boa "folga" ... 

••••• 
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A IMPORTANCIA DAS PONTAS 
L6GICAS ... 

De uma forma bem geral. mas na 
prlitica, suficiente para qualquer armlise 
imediata. vlilida e significativa sobre o 
funcionamento de qualquer circuito di
gital (no caso estamos falando mais es
pecificamente sobre aqueles baseados 
em Integrados da "famfiia" digital 
c.MOS ... ), tudo o que se precisa saber 
para avaliar "se as coisas estao andan
do" e tamb6m "como estiio andando" e 
qual o momentfuieo estado digital (alto 
ou baixo) em determinada Safda ou En
trada de gate ou bloco 16gico con:ple
xo... Alt5m dessa infonillll;iiO blisica, 
duas outras completam a av~ao: a de 
eventual estado I6gico "indefinido" 
(flutuante, nem "alto", nem "baixo" ... ) e 
a de eventual presem;a dinamica de um 
"tren:" de pulsos (qualquer que seja sua 
velocidade ou Frequ~ncia. .. )! 

Com esse conjunto de quatro infor
m~oes ou indic~oes blisicas, pratica
mente tudo pode ser avaliado sobre um 
circuito ou bloco digital, usando-se em 
complemento apenas o raciocfnio e um 
pn5vio conhecimento da pr6pria estrutu
ra e "intern;ao" do tal circuito (e, ob
viamente, o conhecimento do "compor
tamento" elementar dos blocos digitais, 
no seu velho "radicalismo" de "tudo ou 
nada", "alto" ou "baixo", por af ... ). 

Assim, uma PONTA L6GICA nao 
faz (nem pca..-isa farer ... ) mais do que is
so ... Mesmo porque, em circuitos pura
mente digitais, simplesmente nao exis
tem Tensoes "intermedrarias" a serem 
avaliadas, e a pr6pria "voltagem" da 
alirr.en~ao, jli traz consigo o referen
cial de estado digital "alto" (o valor do 
positivo da aliment~ao ••. ) e tam~m do 
"baixo" ( correspondente a "zero volt", 
ou ao referencial do ocgalivo da dita 
alimen~o ••• ). 

A~m disso, dentro do universo digi
tal C.MOS 6 tam~m importante que 
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uma ponta de prova 16gica seja capaz de 
openr, indiscrimioadamente, sob quais
qucr dos valores poss{vcis de Teodo de 
alimenta.;;Ao (de 5 a 15V, pelo menos.") 
sem "falsear" suas indi~. quaisquer 
que seja:m os reais valores de .. volta
gem" representativos - no caso - do m
vel "alto", •t• ou bight... 

A Pl.CM enquadra-se exatamente 
em 1Ddoa esses requisi.tos, nwn desem
penho compantvel oom o de qualquer 
outro provador comprado em loja, 
pronto, e oom uma nftida e consistente 
vanlagmt o custo ou pre;;o final! Na 
pior claE bip6teses. a Pl.CM custanf 1/5 
ou 1/6 do valor de mercado de uma 
ponta comerc:ial equivalente...! Como, 
alem de todas essas vantagens e e.qui
val!ncias, a PLCM ~ de montagem fad
lima. nem € preciso acrescentar mais 
"confetes" ••• Tern que montar, pra nao 
.. marcar bobeira" -· 

••••• 
~ FIG. I - DIAGRAMA K<;QUEMATICO 

00 cmcurro ~ Conforme j!i foi mencio
nado, o cirouito da PL.CM "puxa" sua ali
men~iio diretamente das liohas de ellergia 
poirmva e nepliYa do circuito digital a ser 
analisado, com o que todos os seus referen
cia.ii. passam, automatlcamente a ser assumi
dos pelo provador,_ 0 primeiro gaz(pinos 
1-2-3), com suas duas Entradas "juntadas", 
forma um simples inversor, no qual a Entra
da geral (pinos 1-2) recebe uma pola.rizai;,io 
equivalente a cerca da metade da Tensio de 
alimen~, via resistor de 2M2, com o que, 
numa condi<;;io ni'io muito comum num cir
cuito puramente digital, tamb6rn a Sa!da do 
dito galic (pino 3) se mant6m nesse mvel de 
TensAo (metade, aproximadamente, da "vol
tagem" de alimen~io geral. •• ). A dita Safda 
(pino 3) excita diretamente um par de LEDs 
em "anti-paralelo" (LED H,. de "bight'', e 
LED L, de "low" ... ) cujos "outros lados" 
estao ligados, via resistores de 1K5 e 1K8, a 
identico valor de TensAo (pouca coisa maior 
do que a metade da alimenta<;;io ... ). Dessa 
m.aneira, com a ponta de teste "livre", ou li-

2M2 

Fig.I 

gada a um ponto digitalmente "flutuanlB" 
(ICtll mvel definido-), nem o LED H nem o 
LED L acendem... 14 com a J>(!llta de teste li
gada a um ponto sob n(vel digital "alto" (hi• 
gbt), a Sa(da do citado primciro gide(pino 3) 
fica:r4 "baixa", com o que o LED H reccbel'll 
suficiCDte diferenclal de Tenslo para acen
der- Por outro lado, com a ponta de teste 
aplicada a um ponto em estado digital "bai
xo", o citado pino 3 se mosttart "alto", fa
zeodo com que o LED L receba, entre seus, 
terminais, "voltagem" suficiente para acen
der.,. At6 a!, estamos considerando que no 
ponto de av~ ou prova, encontra-se um 
estado digital fixo, est.4tico,_ Obviamente 
que sea ponta de prova estiver aplicada sobre 
um ponto onde se manifeste um "trem" de 
pulsos, a presen~a de estados "altos" e "bai
xos", alternados, fara com que tanto o LED 
H quanto o LED L tamb6rn acendam alter
nadamente ... Se a rela<;;fio "altotbaixo" for 
sim6trica, ambos os ditos LEDs a.-::enderiio 
corn "meia luz" ... · Entretanto, uma rela<;;io 
"altolbaixo" fortemente assim6trica (como 
ocorre JDDitl'.I, em circultos digi.tais pratl
cos._) fad com que um dos citados LEDs 
acenda quase que plenamente, enquanto que 
o outro acendera, muito fracamente. .. Para 
que haja uma indicru;ao mais consistent.e da 
presen<;;a de pulsos no local onde a ponta de 
reste esta aplicada, os dois pq "cen!rais" 
do clrcuito (respectivamente de!imitados pe~ 
los pinos 4-5-6 e 8-9-1 o, •• ) foram arranjados 
em MONOESTAVEL (corn perlodo de 
aproximadamente meio segundo, gra;as aos 
valores do resistor de 6M8 e capacitor de 
1 OOn...), disparado pela ~o presente no 
pino 3 (Safda do pru,neiro p&c. .. ). A Safda 
do dito MONOESTAVEL se manifesta na 
forma de pulsos, corn d~o constante, 
"altos", no pino 10 do Integrado 4001 utili
zado como cora;!io do ci.rcuito ... Urn dltimo 
galic (pinos 11-12-13), tamb6m disposto oo
mo simples inversor (pela unific~ das SWl8 
duas Entradas ... ) recebe tais puhios gerados 
pelo MONOESTAVEL e os entrega, devi
damente invertidos, no pino 11. Atrav& do 
resistor limitador de IKS, o LED P (de pul· 
ac. .. ) 6 entao excitado, manifestando ou "pis, 
cadas" mtidas corn d~ de meio segundo 
cada (no ca.so de pulsos "lentos" aplicados A 
ponta de t.este. .. ) ou praticamente "aceso", o 
tempo todo (no ca.so de pulsos ntpidos, com 
F requencia superior a IO Hz. .. ), Ainda na in
di~io de puisoa, Conforme ja foi dito, OS 

LEDs H. e L tamb6m se manifestam, sendo 

que aquele que "mail brilhar'' DlOlltnd o 
"peso" da UlliJ:nctria, ew:ntnahneoR: exil
toute oa •lio "alto-baixo" do IC'IIIII01'elldo 
"ttem" de pul-... Tudo, enfim, i muit.o di·· 
reto e (por il!JO me1mo-) con1Uvel, com in
die&Q6es precisaa.? qualquer que aeja a Tcmdo 
real de alimenta<;;lo do ci.tcuito anaJillldo (en• 
tre 5 e 15V, confonne j4 foi dito."). Um dni
co capacitor de PQli&ter (100n) desacopla as 
linhas de alimen~ da Pl.CM de modo a 
prevenir interferenclas ou tranaimtes que 
possam gerar indi~ endneas. .. 

- FIG. 2 - LAY 0JJT 00 cm.cu:rro JM. 
PltESSO ESPECIFICO - Propositalmente 
desenhado visando o formato longo e estreito 
(para melhor adequa.;Ao ao a••lai,.,... e este 
ao manuseio, conforme det.alhes ma.is adian
te,_), o padriio de ilhas e pistas, vista em es
cala 1:1 na figura (tamanho natural, portan• 
to .. ,) € bastante simples, podendo ser facil
mente copiado e confeccionado rnesmo que o 
Leitor/Hobbysa nAo seja um "veterano" ... 
De qualquer modo, reromendam-se os cui~ 
dados de ':!"'more, al€m de uma leitura As 
INSTRU<;OES GERAIS PARA AS MON
T AG ENS (encarte permanente de APE, 
sempre 14 llllS primeiras p.iginas da Revista. •• ) 
onde podem ser recolhid'lll importantes "di
ed', « macetes" e inf~ prdtiCIII! para 
a boa realiZ11¢o e o perfeito aproveitamento 
do Impresso e dessa tl!cnica de montagens. •• 
Uma ve:z. confeccionada, limpa e furada em 
suas ilhas, a plaquinha deve receber uma ri
gorosa oonferencia final, corrigindo--se 
eventuais defeitos enoontrados... Pequenos 
"curtos" ou Ii~ indevidas podem ser fa. 
cilmente raspados com uma ferramenta de 
ponta a.fiada. enquanto que eventuais falhas 
ou lapsos podem ser simplesmente "comple-
tados", cuidadosamente, com uma "goti
nha" de solda aplicada no local... 

- FIG. 3 - DETALHANDO O LED EA SUA 
BSTILIZM,;Ao NO ""CHAPEAOO"'-- Na 
montagem pratica do PLCM utilizamos tr& 
LEDs que (confonne sugere a LISTA DE 
PEt,;AS ... ) tanto podem ser da mesma oor 
(todos vermelhos. .. ), posterionnente "identi
ficados" por caracteres aplicados externa
mente fl caixa, quanto de cores individual· 
mente diferentes (verde, amarelo • oulmbar 
• e vennelho ... ). 0 resultado final fica:r4 mais 
elegante corn LEDs redondos, de 3 mm de 
diimetro (mas Dada impede que outros for
matos, desde que de "cabe<;;a" pequena, se-
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• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4001 

• 3 - LEDs (born rendimento lumi
noso) redondos, 3 mm. Podem 
ser os tres da mesma cor (no 
caso, vennelhos. .. ) ou entao em 
tres cores diferent.es ( vermelho, 
funbar e verde) 

• 1 • Resistor IK5 x 1/4W 
• 2 - Resistores 1K8 x l/4W 
• 1 - Resistor 2\12 x l/4W 
• 1 - Resistor 6\18 x l/4W 
• 2 - Capacitores (poli~ster) 100n 
• 1 - Placa de Circuito Impresso es

pecffica para a montagem (6,9 
X 2,2 Cm.) 

• 1 - Ponta de prova. m6dia ou lon
ga. com isolamento em plastico 

• 2 - Garms "jacare", pequenas ou 
m6dias, isoladas (wna em ver
melho e uma em preto) 

• 1 - Metro de cabo isolado paralelo 
"polarizado" (vermelho/preto) 

• - Fio e solda para as ligaq6es 

• 1 • Caixa para abrigar a montagem 
(medidas mfuirnas em tomo de 
7,5x2,5x l,5cm.) 

• - Adesivo forte (de cianoac.ri1ato 
ou de epoxy) para fixai;ao de 
ponta de prova ~ caixa principal 

• - Caracteres adesivos, decalcl
veis ou transferfveis (ti.po "Le
traset'') para mi;rcaqao dos in
dicadores (LEDs) 

jam utiliz.ados..,). Como os dil:05 tr& LEDs 
estabelecem uma "linha", formando exter
namente o pr6prio display da PLCM. eles fi. 
cam colocados e soldados diretamente sobre 
a placa de Circuito lmpresso, .. Com isso, 
uma especial estil.i.z.a'iao foi adotada pelos de
senhistas de APE, de modo a nio deix.ar dd
vidas ao montador ... Para que tudo fique 
previamente muito claro, a figura traz toda a 
info~o visual necesdria: aparencia, 
sftnbolo e estiliza',ao, incluindo a identifi
c~ da pinagem (na qua! a posi~ do ter• 
mina1 de calodo • geralmente a "pema mais 
curta" • € referenciada por um peq ueno 
chanfro lateral, indicado no diagrama pelas 
setinhas. .. ). 

• FIG. 4 - .. CHAPEAOO" DA MONT AGEM 
- O lado nao cobreado da pLaquinba. j4 corn 
todas as ~ oolocadas. Cada componente 
estlt identificado. pelo seu c&:ligo, valor, po-
1.a.ridade e oulros detalhes import.antes (como 
€ "costume" nos artigos que descrevem as 
montageos dos projet.ol; de APE. .. ) de modo 
que mesmo um inicianle, ainda "verde" nas 
"coisal'' da EletrOnica. conseguini interpre
tar corretamente o diagrama e levar a monta-1 
gem a bom termo ... PedilDOl8., J)<)Ifm, espe-1 
ciaJ ateni;ao para os componentes polariza
dos, qua.is sejam: o Int.egrado, cuja extremi
dade marcada deve ficar vol1ada para wna 
das bordas mmomi da placa (aquela que 
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cont!m a ilha T pan, conexlio exterrui. •• J e os 
tres LEDs, todos com i,eu termiru,.J de catodo 
(lateral chanfrada.,./ voltado "Pan, baixo", 
m, posi<;ao em que a plaquinha ~ vista na fi. 
gura. .. "'o mais, ~ tomar cuidado com a cor
reta leitura dos valores dos r~istores fem dd
vida, consultar o T AbELAJJ APE, tan1~m 
nas primeiras p'ginas da kemta, outro en• 
carte permanente da maior importancia para 
o iniciante.,./, de modo a corretamente si
tui-los sobre a placa. .. finalizadas as solda
gens, tudo deve ser "re-conferido" lincluin
do nessa observ~ao dltima, a verific~ao da 
qualidade dos pontos de solda, pela face co• 
breada do Impresso .. ,/, antes de se cortar as 
"sobras" de ••pernas,, e tenninah, ... Um 0 to• 
que" pratico: para que fique simples e bonita 
a acomoda,:;ao da placa rut caixinha sugerida 
fver detalhes mais adiante.,.J, e importante 
que todos os componente.s frnenos os 
LEDs •• ,) fiquem com seus "corpos" tao ren
tes a superffcie da placa quanto possfvel ... 1, 
os ~s LEDs devem "sobressair", ficando 
com suas "cabe,;as" bem alinhadas, todas a 
mesma altur.i, rigorosamente em linha, como 
sugere o pr6prio '"chapeado" ... As ditas "ca• 
be,:;as" dos LEDs devem ficar, pelo menos, 
cerca de 0,5 cm. "mais altas" do que qual
quer outro componente, para facilitar a ta! 
acomoda.;ao final ... 

• FIG. S • CONEXOES EXTERNAS A 
PLACA - As (poucas ... ) Hgai;oes ext.ernas re
sumem-se na conexa.o da ponta de prova (ao 
ponto T ... ) e da cabagem polarizada (positiw, 
= vermelho, nepdvo preto) ~ duas ilhas 
destinadas a entrada da alimen~ ... Obser• 
vem que os dois cabos polarizados de ali
men~ao "tenninam" (nas extremidades 
"longe" da placa..,) nas respectivas garras 
"jacad" (tamb6m com as COl'C8 codHicando 
as polaridade&...). Esses cabos, destinados l 

NO CHAPEADO 

A 

CD 
K '-.__ 

Fig.2 

Fig.3 

Fig.4 

"capta,;au" ,,u "roubo" da alimen~ao, a 
partir do pr6prio circuito q ue vai ser analisa
do digitalmente pela PL.CM, por uma 
questao pura.mente ergon6mica, de comodi
dade mesmo, do operador, nio devem ser 
muitos curtos, recomendando-se um com
primento entre 0,5 e I ,(J m, Outra coisa! em
bora a figur" mostre a placa com as ligai;oes 
externas, sem a caixa, na verdade, por pura 
logica "mecanica", tais liga<;oes deveriio ser 
efetivadas j!i com os respectivos cabos pas
sando pelos furos a eles destinados, no OOD• 

taine£ .. 

· FIG. 6 • 0 ACABAMENTO DA PLCM., • • 
Uma caixinha em formato alongado, estreita, 
constitui o container ideal para o circuito, 
principalmente devido as especiais condi,:;oes 
em que se deve ser rnanuseado, quase corno 
se a pr6pria caixa fosse um prolongamento 
dlt ponta de teste ... 0 "jeitao" sugerido na 
figura toma-se extremamente confo,rtivel, 
ergon6m ico e tarn~m seguro durante a utili. 
za;;ao, aMm de manter o pequeno display de 
tres LEDs em posi,:;ao facilmente visfvel ao 
operador, seja ele destro ou canhoto ... Ob
servar que o corpo pMstico (isolamento) da 
ponta de prova deve ser rigidamente colado 
ao centro de uma das faces men ores da caixi • 
nha, ficando o furo de passagem do cabo pa• 
ralelo polarizado (de alimen~iio), exata
mente rut face oposta do conlainer (aquela 
mais pr6xima dos tr& LEDs indicadores. .. ). 
Nao esquecer da marcai;ao identificatdria dos 
LEDs, condi~ importante para o correto 
diagn6stico das indicai;oes feitas pela 
PLCM. .. Essa identificai;iio deve ser referen
ciada pelas marcai,oes vistas no "esquema" 
(FIG. l) e no "chapeado" (FIG. 4). Seu sif,• 
nificado, ~ quern ainda nao "percebeu '' 
€: ff = bight (OU "alto", OU "1''), L = low 
(ou "baixo", ou "O'') e P pulac("pulso"). 
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PONTA DE PROVA 
PLCM 

--<r I> LADO DOS COMP. 

Fig.5 

A UTILIZACAO E A 
INTERPRETACAO ... 

A primeira providencia para a utiliza<,iio da 
PLCM I: a identifica<;ao, no circuito a ser tes• 
tado, dos pontos eletricamente corresponden• 
tes ao positivo e negativo da alirnentw;ao, aos 
quais deverao ser ligadas, respectivamente, a 
garra "jacare" vermd.bae pretada ponta 16gi
ca. .. Essa operw;ao deve, obrigatoriamente, ser 
feita com o circuito em questiio ainda desliga
do para maior segurall<;'a. .. 

Com os cabos de alirnentw;ao devidamente 
conetados, a energia do circuito pode ser liga
da, ea partir disso, a PL.CM pode ser operada l\. 
vontade, sem "medo" de receber ou causar 
danos por algum errinho de aplicw;ao ( desde 
q ue usada apenas em heas reconhecidamente 
digi:taia, de tecnologia C.MOS ... ). C'sando o 
racioclnio, de preferencia com o adendo de um 
"esquema" do circuito testado, e as indica1,oes 
do display de LEDs da ponta 16gica, as an!lises 
serao, entiio, assirn interpretadas: 

· PODla de prova aplicada em mvel digital "in
defioido" ou .. flutuante" • Nenhum dos !res 
LEDs acende ... 

· Poma de prova aplicada a mvel digital .. alto .. 
• Acende firmemente apenas o LED H. •• 

· Poma de prova aplicada a mvel digital .. baj. 
xo" • Acende finnemente apenas o LED L(o 
LED P darn uma dnica e breve "piscada", no 
instante do contato ... ). 

Fag.6 

COLAR C 
ADESIVO 
FORTE 

• Poma de prova rec:ebeodo um .. lrem.. de 
pu1sm digilais- 0 LED P se manifesta, ou 
"permanentemente" aceso (pulsos de alta 
Frequencia) ou "pulsando" (baixa Frequen
cia...). Os LEDs H e L, no caso, tamMm 
acendem, ou ambos em identica intensidade 
(sinal digitalmente simetrico no "trem" de 
pulsos ... ), ou em ·intensidades diferentes, 
com o LED "predominante" indicando o nf. 
vel que apresenta, no dito "trem" de pulsos, 
maior dura,ao relativa a cada ciclo ... 

Como dA para perceber, as indicw;oes slio 
simples, diretas, consistentes, de f!cil interpre
tw;ao ... Ao iniciante recomendamos "trein.ar" 
um pouco, aplicando a PLCM as Entradas e 
Sa1das de gates (e outros blocos 16gicos 
C.MOS ... J de circuitos "conhecidos", verifi• 
cando as indicw;oes e compar.i.ndo, intelec
tualmente, com o que "deveria haver'', digi
talmente, nos pontos analisados. .. Em APE, 
com grande frequencia, slio mostrados proje• 
tos, circuitos e montagens com "m1cleo" digi
tal C.MOS, todos eles se prestando, muito 
bern, a esse "treinamento" ... 

Ao tecnico e ao Hobbysta "avanc;ado", que 
j! domina intuitivamente o funcionamento dos 
circuitos digitais, a utilizac;:iio da PL.CM sent 
tamMm intuitiva e elementar, sempre com in
dicw;oes seguras e dteis, num diagn6stico, ve
rifica,;ao ou busca de defeitos ... ! 

••••• 
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TECNICD 
Aqul sio respondldas as cartas dos Leitores, tratando exctusivamente de du
vidas ou questoes quanto aos projetos publlcados em A.P.E. As cartas serlo 
respondidas por ordem de chegada e de importAncia, respeitando o espac;o 
destina d:> a esta Se~o. Tam~m sao benvindas as cartas com sugestoes e 
colabora~s (ideias, circuitos, "dicas", etc.) que, dentro do possrvel, serao 
publicadas, aqui ou em outra S~lo especffica. O criterio de resposta ou pu
blicai,lo, contudo, pertence unlcamente li Editora de A.P.E., resguardando o 
lnteresse geral dos Leitores e as razoes de espai;o, editorial. Escrevam para: 

"Correlo Tecnlco" 
A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA L TOA. 

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

"Montei o REPELENTE EIETRONICO 
publicado em APE 53 e, pelo que tenlw 
notado atl agora ( em pleno mes de 
verao, aqui no litoral-) parece ser efi
ciente- Observo, porhn, que o alcance 
ou o ambito de atuariio do REL niio l 
muito grande jll que - nwn exemplo - uti
lizado d noite sobre o meu criado-mudo, 
eu consigo permanecer il.eso, sem pica
do.s de pemilongos, mas minha esposa, 
ao meu !ado, niio consegue escapar dos 
bichinlws-1 Parece atl brincadeira, mas 
l pura verdade-1 Jll Jui atl interpelado 
pela minha mulher, que diz: - Esse apa
relhinlw ,que Voce "inventou" niio emf 
com nada.,.:'. Acredito que, se for possf
vel aumentar a Potencia de emissiio do 
circuito, esse alcance tomblm serll au
mentado- Assim, f~o uma consuita no 
senlido de saber se l possfvel aumentar 
a Tensiio de aliment~iio para 3V, sem 
causar danos aos componentes_. Outra 
coisa que imaginei l se niio seria possf
vel dotar o circuito (jll que sua estrutura 
l mais ou menos simltrica_) de dois 
transdutores piezo, com o que (assim 
penso-) seriam emitidos dois feixes do 
sinal sonoro, e que poderiam ser dire
cionados para sent/dos opostos, am
pliando bastante o llmbito de atuaflio do 
REI- Finalmente, quero acrescentar 
que embora eu tenha ouvidos muito hons 
e tamblm embora parera que o circuito 
esteja realmente funcionando (ainda que 
com alcance nitidamente curto-) niio 
consigo notar o seu sinal sonoro- Nada 
tenlw a reclamar, quanto a isso, mesmo 
porque a utili~lio que dou ao apare
llw, d noite, para proteger meu sono 
contra os pernilongos, ficaria muito pre
judicada se o zumbido fosse muito forte 
( al, como costumam brincar V oces, seria 
preferlvel ficar com os- pemilongos-f' 
- MAURO G. NOGUEIRA - Caragua
tatuba- SP 

Realmente, Mauro, o alcance do REL 
nao 6 grande, nem podia ser, dados os 
irris6rios n!veis de energia sob os quais 
o circuito trabalha (no nosso Laborat6-
rio, um prot6tipo ficou ligado, ininter
ruptamenle, durante 11 dias, at6 que a 
Tensao da l'inica pilha cafsse a n!vel in
ferior ao necessru:io para manter a osci
l~ao ••. !). A id6ia 6 mesmo de um dispo
sitivo para uso pessoal e nao para uma 
autentica pro~ao "ambiental" ••• Outra 
razlio para manter a Potencia em nfveis 
baixos, 6 justamente a eventual sensibi
lidade que algumas pessoas tern ao sinal 
(cuja Frequ8ncia beira o ultra-som. .. ), 
cuja audigao poderia lhes causar incf>
modos superiores tis vantagens do REL 
(como Voce bem indicou na sua car
ta. .. ). 0 desenvolvimento blisico desse 
tipo de aplicai;ao, inclusive, surgiu no 
exterior, vlirias d&adas amis, e com a 
inten<;ao inicial de proteger pescadores e 
c~dores contra insetos "picadores", 
simplesmente portando o dispositivo no 
bolso ••• Nos Estados Unidos, no Japao e 
em outros pafses, aparelhos desse g8ne
ro sao - inclusive - vendidos em lojas de 
equipamentos de c~a e pesca. •• ! Mas, 
voltando tis suas questoes e id6ias, a 
eventual amplia<;ao da Potencia e a du-

plifica<;iio do febce sonoro, IX)dem ser 
tentadas, a partir das alte~es propos
tas no diagrama da FIG. A. .. Primeira
mente remove-se o transdutor piezo da 
sua posi<;ao orl~ entre os ooJetorea, 
e acrescenta-se uni segundo transdutor, 
ficando cada um dos dois, entre o cole
tor de cada BC548, e a linha do ocgati
vo da alimen~ao ... Para "re-simetri
UU"' o ciclo ativo do oscilador, os dois 
capacitores originais de lOOp e 470p de
vem ser substitufdos por unidades de 
330p ... Finalmente, a Tensao de alimen
t~o pode ser elevada para 3 V ( duas 
pilhas pequenas ... ). Com tal arranjo, 
numa 6nica caixinha, de duas clpsulas 
piezo IX)denio ser instaladas em faces 
opostas, com o novo REL di:recionando 
entao dois febces, e de maior Potencia. •• 
Experimente, coloque o REL modifica
do sobre a cabeceira da cama, de modo 
que cada um dos dois febces proteja uma 
das pessoas (no caso, Vo& e sua espo
sa. .. ), e verifique os resultados ... 

••••• 
"Querta saber se l possfvel, sem a/te-, 
rafoes muito radicais no circuito, acres
centar uma pequena temporiza9iio ao 
projeto do CIRCUITIM publicado na 
pllg. 53 de APE 53 (AlARME PARA 
CAIXA DE REMED/0 )_ Pretendo uma 
utiliz~iio wn pouco diferente da origi
nalmente sugerida, mas para tanto pre
ciso da solicitaaa temporizQflio- Jti vi, 
em APE mesmo, vllrios projetos e circui
tos que me serviriam, porlm nenhwn tao 
simples, barato e direto feito o referido 
CIRCUITIM- Quero mencionar que, na 
sua forma original, o projetinlw Joi por 
mim montado, e funcionou perfeitamente 
(um LED verde, como sensor, Joi o que 
mellwr resultado deu, sendo um modelo 
com encapsulamento tipo "cristaf', que 
recomendo aos col.egas Hobbystas que 
pretendam experimentar o CIRCUI
TlM-1' - MICHAEL NAM/R - Presi
dente Prudente - SP 

Realmente Michael. aquele CIRCUI
TIM 6, apesar de simplfssimo, efetivo e 
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6tiL .. A possibilidade de acrescentar 
uma pequena temporizai.;iio ao arranjo 
bltsico, existe, e, tamMm niio ~ muito 
complicada... Conforme se ve na FIG. 
B, tudo se resume numa leve alterru;iio 
nas ligru;6es bltsicas do "tri-Darling
ton", com a insen;iio de um capacitor 
eletrolftico (sugerimos lOOu) e um resis
tor (47K). Com a disposi<;iio mostrada, 
uma vez disparado o alarme sonoro (pe
la "iluminai;iio" do LED - que no caso, 
funciona como foto-sensor ... ), mesmo 
que cesse o estfmulo luminoso que "ga
tilhou" o disparo, o sinalizador piezo 
("Sonalarme") continuara a soar, por 
vruios segundos, devido a temporizagiio 
acrescentada. .. Pode ser que a sensibili
dade geral do circuito fique um pouqui
nho diminuida, mas para a maioria das 
aplicag6es isso niio afetara a utilidade do 
conjunto ... 

••••• 
"Eu me interessei muito pelo CIRCUI
TIM mostrado em APE 53, com o tftulo 
de UM RAD/NHO FAN/'ASI'/CO (ptig. 
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160 ESPIRAS EXTREMIDADES 00 
FIO N'2 32 FIO SOLDADAS AOS 

/ 
TERMINAi$ DO 
RESISTOR 

SONALARME 
S·5/50V • 1C 

~ 
I 

@ 
60) e j/1 consegui criar atl o lay out es
pec(fico para o Circuito Impresso (minha 
"obra primd', pois Joi o lmpresso mais 
complicado que j/1 tentei desenhar, atl 
agora-). Tudo jti est£l bem conferidinlw, 
jti que sigo ponto por ponto as in.s
trn<;oes que Voces, de APE, sempre in
sistem em passar para a gente ( gr{lfas a 
essa "insistendd', atl o momento nunca 
cometi um erro mais grave numa monta
gem ou circuito_). Agora, estou tendo 
um probleminha: ainda seguindo fiel
mente as recomend<1foes costumeiras de 
APE, a primeira coisa que providenciei 
f oi a aquisif iio das per as, para ver se 
tudo estava realmente disponlvel_ En
contrei (quase-) todos os componentes, 
menos 11m: o micro-clwque de RF com 
valor de 3,JmH_ Segundo os ba/conis
tas de lojas aqui em Salvador, esse valor 
l muito alto para as shies normais de 
micro-clwques, e o mais elevado que 
eles tem l de I mH_Me perguntaram, 
atl, se o valor correo niio seria "3u3", 
jti que este valor l disponlveL Entiio, 
minha consu/ta l a seguinte: estarti 
realmente correto o valor in.scrito no diJo 

CORPO DO RESISTOR, 
USAOO COMO "FORMA" 
OU NUCLEO (1m x 1w) 

esquenia ( 3m3H _)_? Se estiver, como 
obter o componente (j/l que desejo muito 
experimentar o circuito-)? - BRUNO 
CARLOS BERRINI - Salvador - BA 

AGuele CIRCUITIM, Bruno,~ mesmo 
muito born, e vale a pena ser experimen
tado (niio est.i descartada a sua publi
cru;iio em fonna "completa", em qual
quer das pr6ximas Revistas ••• ). Antes de 
responder a sua consulta, aproveitamos 
para "dar uma fon;a" a sua vontade de 
criar seus pr6prios Impressos... Alilts, 
niio ~ outra a intengiio bltsica dos CIR
CUITINS: incentivar V oces a criarem, 
diretamente a partir dos meros "esque
mas", os respectivos Jay outs dos Im
pressos ... E muito fru:il "pegar'' os pa
droes jli prontinhos, criados pelos nossos 
desenhistas, copm-los sobre um fenolite 
virgem e realizar as placas ... Acontece 
que, no dia-a-dia da EletrBnica, na vida 
prlitica de cada um de V oces, nem -=rn
pre encontrariio essa "moleza" ... ! As
sim, mesmo que pretendam ser apenas 
Hobbystas, sem qualquer aspirru;iio pro
fissional, desenvolver e treinar a capaci-

PACOTES ECONOMICOS do, 
(ELETR0NICOS) ,.. o , 

, fH a 
voct PAGA MUITO ==' C, 

ME NOS COM OS .~ 
PACOTES! P 

1 - Pedido Mfnim<l CR$ 9,000,00 . D1000S 
2 • lncluir despesas postais CR$ 2.500,00 Zeners, Sinai, Retlficadores, diversos tipos, c/ 2 
3 • Atendimento dos pedidos atrav~s opcoos. .. 

A - (cheque anexo ao pedido) ou PACOTE ng 17/100 pi,s PACOTE ng 27/'200 p,;:s 
CR$ 3.980;00 8 • (Vale Postal Ag. S.Paulo/400009) CR$1.980,00 _________ _._ _______ _ 

TRANSiSTORES \ ELETROLfTICOS \J_ 
BC'S e BF'S dos mais variados tipos, Axiais e Radiais dos rnais variados tipos \, 

com duas op¢es... com duas op,;:<'les ••• 

LED'S 
Diversos tipos, tamanhos e cores com 2 op,;:<'les: 

PACOTE ng 19/50 p,;:s PACOTE ng 29/100 p,;:s 
CR$ 2.980,00 CR$ 5.590,00 

PACOTE N9 11/100 pys. PACOTE n9 21/200 p,;:s PACOTE n9 13/50 p,;:s. PACOTE ng 23/100 p,;:s 
CR$ 4,890,00 CR$ 8. 790,00 . CR$ 990 00 C $ CAPACITORES 

---------~----------1· __ , ____ ~_R_3._8_90_,_oo ___ ----1 Poli~ster, Stiroflex, Zebrinha, variados tipos, com 2 

CERAMI COS RESISTOR ES opi,<'les 
Capacidade e tens<'les diversas. ~\ Tipos e valores diferenciados, \ PACOTE ng 15/100 p<;:s PACOTE ng 25/200 p,;:s 

com duas op,;:<'les... com duas op,;:<'les CR$ 4.190,00 CR$ 6.390,00 

PACOTE n9 12/100 p,;:s. I PACOTE n1 22/200 p,;:s PACOTE n9 16/200 p,;:s. I PACOTE n9 26/400 p,;:s PO'ftNCIOMETROS 
CR$1.990,00 CR$ 3.790,00 . CR$1.290,00 CR$ 2.490,00 SuperOferta dos maisvariadostipos 

. . e modelos, com duas oix,:Oes 
~ o trad1c1onal p_acote com os PACOTE ng 18/10 p,;:s PACOTE ng 28/20 pi,s 
ma1s diversos tipos de c_om- CR$ 4, 190,00 CR$ 7,790 oo 
ponentes para uso no dIa-a-~. ' 
dla: conectores, placas, dis- • ; PACOTE ELETRONICO N2 10 
juntores, chaves, plugs, _s~ , MAIOR E HELHOR 
mlcondutores, etc. m s6 CR$ 890,00 
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dade de desenhar seus pr6prios lay outs 
e quase que uma obrig~ao, para que 
possam realmente evoluir ... ! Agora, 
quanto ao circuito do RADINHO 
FANTASTICO, o valor do referido 
choque de RF e mesmo de 3m3H (ou, 
em outra grafia, 3,3mH). 0 valor relati
vamente elevado justifica-se pelas Fre
quencias dentro das quais o componente 
trabalha, situadas dentro da faixa de 
Ondas Medias, e as quais devem ser, pe
lo dito choque, "bloqueadas" no circuito 
de coletor do B F494, sem o que nao se
ria possfvel a "recolha" do .iudio j.i de
modulado pela ac;ao regenerativa e re
flexa do arranjo! 0 valor de 3m3H e, 
sirn, produzido pelos fabricantes, na 
forma de embalagens "micro", entre
tanto, se tal modelo de componente nao 
puder ser encontrado, nada impede a 
utiliz~ao de choques maiores, na forma 
de bobinas "abertas" (certamente, o lay 
out devera levar em conta as reais di
mens6es dos componentes, disposic;ao 
de terminais, etc •.. ). Existe, ainda, uma 
terceira possibilidade, q ue e a de cons
truir o indutor ... Isso nao e dificil, con
forme Voce pode ver na FIG. C. .. 
Usando como nucleo ou "f6rma" o cor
po de urr resistor comum (nao "dt: 
fio" •.. ) de 1 M ou mais ( o exato valor re
sisti vo nao tern irnportancia, j.i q ue ser.i 
"curto-circuitado" pela pr6pria Re
sistencia da bobina, muito baixa. .. J, para 
1 W OU 2 W ( essa dissip~aO tambem nao 
e eletricamente irnportante, j.i q ue ape
nas serve para referenciar o tamanho fl
sico do corr:ponente, na sua func;ao inu
sitada de nucleo de uma bobina. .. J, enro
lam-se l (.IJ espiras de f10 de cobre es
maltado 32 A WG, com as voltas bem 
apertadas e agrupadas, de modo a ocu
par toda a regiao central do corpo do di
to resistor/nucleo ... A bobina nao preci
sa ficar "bonitinha" ... 0 irnportante e 
"cabererr:" as 160 espiras, ainda que 
"amontoadas" ... Paraque o conjunto re
sulte berr: fixado, e a bobina nao possa 
se "desmanchar", convem aplicar um 
"fio" de adesivo, ao longo de todo o en
rolamento ... As extremidades do fio de
vem ter seus esmalte isolador ex terno 
raspado, ap6s o que precisam ser solda
das aos pr6prios terminais do resis
tor/ n6cleo .•. Estes terminais serao usa
dos, na montagem final, para as co
nex6es soldadas da bobina ao circuito .•. 
f born notar que, construfda dessa 
forma, a bobina nao fica muito grande, 
podendo ser aplicada, sem problemas, a 
um Circuito Jmpresso, pela simples 
"dobragem" das extremidades dos ter
minais do resistor/n6cleo, facilitando 
sua insen;ao nos respectivos furos ••• 

••••• 

ATENCAO! 
Profissionais, Hobbystas 

e Estudantes 
AGORA FICOU MAIS 

FACIL COMPRARI 

• Amplllleadora1 
• Mlerolona1 
• Mlxera. 
• R*dlo1 
• Gr ■ v■ dor■ 1 
• R*dlo Gr ■ v ■ dor■ I 
• R ■ kl 
• Toe■ Ol1eo1 

• Calu1 Ampllllead ■ I 

• Ae ■ 116rlo1 par ■ Vldao-G ■ m ■ 1 
• C•p1ula1 ■ ■ gulh ■ I 
• ln1trumento1 da Madlc;io 
• Ellmlnador■ 1 da pllha1 
• Conv■ raor■ 1 AC DC 
• Flla1 Virgen• par■ Vldao • Som 
• KIii dlvarao1, ale ... 

Rud 8,.HJ(J de Duµrdl. 310 Sto Amdro 

Sao Pdulo Id 300m do Lgo 13 de Ma,o) 

UP0474J Tel 246 1162 

MULTfMETRO ICEL 

0 FERTAO Nr;t'I MODEL MA 280 

OFERTAO 

• Volts; DC:0-1000V 
AC:0-1000V Apenas 

• DC _Current: 0-250mA US$ 18 DD 
• Resistance: 0 - 1 M!l ' 
• Decibel: -20-62dB 
• Batterry Test: 1.5volt AA, 9volt 

standard 
• Accuracies: ± 4 % V / A DC 

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

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

Jeuelled-Pivots-90° Arc 

MULTfMETRO ICEL 

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

Size: "AA" battery 
• CIGARETTE-PACK SIZE 

W/MIRROW SCALE 

Apenas 
US$18,DD 

• SINGLE RANGE SWITCH 
• DIODE PROJACTED METfR 

MOVEMfNT 
• SLEEVE TYPE BLISTER PACK 

EMARK ELETR0NICA COMERCIAL LTDA • 
Rua General Os6rio, 155 - Sta. lfi~nia - CEP 01213-001 
Sao Paulo/SP- Fones: (011) 222-4466 Fax: (011) 223-2037 
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••••••••••••••••••••••• S ABC DA ELETR6NICA 

1p_&\)\1\l agora, estai dentro de APE ... ! Ct U A partir do presente numero (56) de APE, as "aulas" T e6ricas sobre as bases da Eletltinica, qua estavam 
sendo dadas atraves da Revista ABC DA ELETR6NICA {foram 20 "aulas", em 20 numeros de ABC ... ) 

passam a integrar um SUPLEMENTO ESPECIAL, aqui mesmo, dentro de APE! 
O importante e qua as "aulas" e '1i¢es" que antes eram veiculadas em ABC nao sofrerao qualquer"descontinuidade" ... Continu

arao, norrnalmente, dentro do mesrno cronograma inicialmente previsto, sem "quebra" do cuniculum ••. ! A unica diferenya e que, a partirde 
agora, o Leitor/Hobbysta/"Aluno• nao precisara mais adquirir duas Revistas, ja que ambas as abordagens (projetos e montagens aos "montes•, 

caracterfstica de APE, e "li¢es" T e6ricas/Praticas.llnformativas, caracterfstica de ABC ... ) poderao ser encontradas aqui, em APE .. .! 
Com tal modifica~o. visamos sintetizar trabalhos e reduzir custos, para n6s e tambem para Voces, mas sem interromper 

quaisquer dos assuntos que Voces sempre pediram ( e sempre tiveram.,.) nas nossas Revistas ... Observem, a prop6sito, qua a propria 
numera~o norrpalmente atribufda as "Aulas• do ABC, nao asofreu descontinuidade, ja que a ultima Revista/"Aula" (do ABC) publicada, foi a de 

numero 20 e - ja na presente APE - inclufmos o SUPLEMENTO ABC DA ELETR6NICA 
de numero 21, com a exata sequencia do qua estava sendo abordado ... 

Vamos, entao, a "Aula", e nao se esqu8Q81Tl qua, a partir do presente numero 56, 
APE "virou" APE + ABC DA ELETR6NICA, tudo "embutido" numa s6 super-Revista .. .! 

Os Circuitos 
lntegrados • 8 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

>'ctlst,qBiG"' 
· .. nit SfJJSBN!l1i«DABISAm 
»isJICN"iitAb.i.BISAilJ:M·vas ··a 
"'FA.mu.is#~ ufiL#AV~~; 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TEOH/A 11 

Na "Aula" anterior (20) fizemos 
uma anfilise muito abrangente dos con
ceitos basicos de Eletronica Digital, e 
dos principais blocos logicos (dos quais 
derivam todos os outros, a serem vistos 
num futuro proximo ... ), ou seja: os 
GA1ES (INVERSOR, NAO INVER
SOR, AND, OR, NAND, NOR, etc.). 
Tambem naquela impQrtante "Aula", 
aprendemos a interpretar as cbamadas 

ABC DA ELETR◊NICA 
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TEI/RIA 11· flS CIRCIIITIIS INTElll/AIIIIS {PARTE I) 

T ABELAS VERD ADE, atravts das 
quais podemos, com precisao, "prever" 
o estado digital numa Safda de GA TE a 
partir do seu tipo, do seu numero de 
Entradas, e do estado aplicado a cada 
uma das ditas cujas Entradas ... 

Outro ponto importante, visto 
nos blocos de "Aulas" anteriores, foi o 
referente a NOTA~AO BINARIA, ex
tremamente adequada a manipula~ao 
numtrica (e de dados ... ) atravts dos blo
cos DIGIT AIS, uma vez que s6 utiliza 
DOIS digitos, ou "estados" (justamente 
a "quantidade" de informa~ao "as
similavel" por um bloco DIGIT AL, na 
sua "radicalidade", tipo "tudo ou nada", 
"alto ou baixo", "1" ou "O", etc.). 

0 born aproveitamente pratico 
dos GA TES DIGIT AIS contidos nos 
Integrados, sejam de tecnologia TIL, 
sejam do tipo C.MOS (esta ultima 
"familia" ea mais utilizada, atualmente, 
nas montagens e projetos de uso geral, 
em virtude q,e uma serie de caracteristi
cas altamente v~tajosas que apresen
ta ... ), contudo, depende de um previo 
conhecimentode seus parametros eletri
cos, necessidades e limites de polariza
~ao, valores minimos e maximos de Ten
sao e Corrente que podem manejar, etc. 

Assim, na presente "Aula", 
analisaremos comparaticamente, TIL e 
C.MOS, e ja veremos algumas das dis
posi~oes circuitais basicas, a partir das 
quais, futuramente, elaboraremos (ja na 
pr6xima "Aula" ... ) circuitos mais com
plexos na forma de blocos de fun~oes 
mais "elevadas" doqueocomportamen
to estatico de simples gates ... 

•••••••••••••••••••• 
AS PRINCIPAIS 

DIFEREN(:AS 
ENTRE TTL E c.110s ... 

•••••••••••••••••••• 
Ambas as "familias", como ja 

sabemos, foram desenvolvidas unica
mente paraatividades DIGITAIS, para o 
reconhecimento, manipula~ao e apre
senta~ao de apenas dois estados radi
calmenteopostose bem definidos: "alto" 
e "baixo" (nominalmente equivalentes a 
Tensao do positivo da alimenta~ao e ao 
potencial de "terra", respectiva
mente ... ) . Existem, entretanto, diferen~ 
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estruturais nos blocos dessas duas 
"famfiias", aindaque, numa analise pura
mente logica, suas fun~oes possam ser ... 
identicas! 

A principal diferen~a (sobre a 
qualjafalamos ... ) eque os blocos DIGI
T AIS TIL sao intemamente "feitos" 
com transistores bipolares comuns, en
quanto que os DIGITAIS C.MOS sao 
construidos a partir de transistores FET, 
especiais ... S6 por af, ja da pra "sentir" o 
que pode ser diferente entre eles (em 
"Aulas" ja distantes, do come~o do "cur
so" do ABC, vimos os detalhes te6ricos 
e praticos do funcionamento de transfs
tores bipolares e FETs ... ), visto que as 
lmpedincias sao radicalmente altas nas 
estruturas circuitais com FETs, e com
parativamente baixas nos blocos basea
dos em transfstores bjpolares comuns ... 
Vejamos isso com mais detalhes: 

• •••• 
- FIG. 1 - UM GATE TIPICO TTL · 
Tomando como exemplo basico um gate 
NANO de 2 Entradas (1/4 de Integrado 
7400 ... ), observem, inicialmente, suas 
necessidades de alimenta~ao (aplicada 
nos pinos 14 e 7, respectivamente para o 
positivo e negativo ... ), que deve situar
se em rigorosos 5V (mais ou menos 
10% ). As Entradas interpretam como 
"baixo" ou "O", um nfveldeTensaoigual 
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oubastantepr6ximoaodalinhadonega
tivo da alimenta~ao, e como "alto" ou 
"1" um nivel igual ou pr6ximo ao do 
positivo (5V). Assim, uma Entrada liga
da a Iinha do positivo estara recebendo 
nivel "alto", e uma ligada ao negativo 
estara recebendo nivel "baixo" ... Notar, 
entretanto, que emboramutuamentecom
patfveis, as Entradas e Saidas de blocos 
16gicos TIL podem ser diretamente liga
das umas as outras, sem problemas, por 
medida de prote~ao as Entradas, econ
veniente a intermedia~ao de um resistor/ 
limitador, no valor tipico de lK (isso 
quando as ditas Entradas receberem os 
niveis 16gicos diretamente das linhas da 
alimenta\ao ... ). Outracoisa: aindadevi
do as relativamente baixas impedancias 
envolvidas, o limite de Corrente numa 
Safda tfpica TIL e de algumas dezenas 
de miliamperes, e assim, uma "carga" 
com valor ohmico de 150R, minimo, 
deve estar presente entre a dita Safda e 
umaconexao dire ta a quaisquer das linhas 
de alimenta~ao ... E proibido conetar-se 
uma Saida TIL diretamente as linhas de 
alimenta~ao, ou atraves de um valor 
resistivo muito baixo, pois isso podera 
ocasionar excesso de dissipa~o no Inte
grado· (ele "fritara" ... ). Aproveitem, na 
analise do diagrama/exemplo, para veri
ficar que a tal Corrente de Safda. obvia
mente tera um sentido dependenle do 
momentaneo estado digital da dita cuja, 
e tambem dependentc da conexao da 
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carga ao positivo ou ao negativo ... Des
sa forma, poderao manifestar-se tanto o 
sentido de Corrente II ("saindo" do 
gate ... ) quanto o sentido 12 ("entrando" 
no gate ... ). Tecnicamente, dizemos que 
a Saida do gate est.a, respectivamente, 
"fornecendo" ou "absorvendo" Cor
rente ... Voltando as Entradas, nelas tam
bem, devido as impedancias baixas, uma 
substancial Corrente e necessaria para as 
devidas aceitar;oes de polarizai;ao "alta" 
ou "baixa" (digitalmente falando). Em 
virtude dessas capacidades e limites de 
Corrente, tanto nas Entradas quanto nas 
Saidas dos gates TTL, e lembrando quc 
num circuito digital tipico, Entradas c 
Saidas de gates (ou de outros blocos 
16gicos ... ) sao intensarnente interliga
das, de maneira direta,configura-se um 
importante para.metro, chamado de fan 
out, e que representa a "capacidade" ( em 
termos numericos, de quantidade mes
mo ... ) que uma Saida tern de perfeita
mente excitar Entradas ... Vamos supor 
que a capacidade de Corrente de uma 
Saida TTL ti pica seja de 30mA, e que o 
nivel de Corrente minimo para excitar;ao 
de uma Entrada seja de 3mA. .. Nern e 
preciso muitocalculo para perceber que, 
entao, uma Saida TTL pode excitar um 
maximo de dez Entradas! Pois e esse 
mesmo o chamado fan out da "familia" 
TTL ... Se tentarrnos, num circuito ou 
arranjo digital qualquer, usar urna Saida 
'rfL para "enviar" dados ou estados 

LJ 
·o· 

FIG. 2 

simultaneamente a mais de dez Entra
!las TTL, simplesmente ocorre um "co
Iapso" no transito das infonnar;oes, ja 
que, com nivel insuficiente de excitar;ao, 
as ditas Entradas poderao " nao reco
nhccer" os niveis 16gicos aelas aplicado · 
(c esse e o "defeito maior" que um 
circuito digital pode aprcsentar!). 

- F'IG. 2 - 0 FAN OUT DOS GATES 
TTL-0 diagrama exernplifica, de modo 
bast.ante generico, esse "neg6cio" de fan 
out , ou seja: a capacidade direta de 
excitar;ao de varias Entradas, por urna 
unica Saida (configurando, a prop6sito, 
0 limite maximo, para OS TTL, que C 
justamentc de 10 Entradas para 1 Safda). 

••••• 
Resurnindo tudo, ai vaoos prin

cipais para.metros, caracteristicas e limi
tes dos gates (e de outros blocos 16gicos 
Integrados ... ) TTL: 
· TENSAO DE ALIMENTA_(;AO -
Rigida e fixa 5V (mais ou rnenos 10%) 
- CONSUMO GERAL DE COR
RENTE- Nao muito baixo, tipicamente 
de 5 mA por gate, mesmo que suas 
Entradase Saidanaoestejam sendoacio
nadas ... 
· CORRENTENECESSARIAA.S EN
TRADAS - Relativamente alta (em 
tomo de 3 mA ... ) 
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- IMPEDANCIA DAS ENTRADAS -
Baixa, tipicamente de poucas centenas 
de ohms ... 
· CORRENTE MAXIMA DE SAIDA 
• Igual ou pouco maior do que 30mA .. 
- .FAN OUT - 10 (OU seja: ate um 
rnaximo de IO Entradas podem ser exci
tadas por uma unica Saida). 

••••• 
· HG. 3 · UM GATE TIPICO C.MOS 
- Confonne ja foi dito, nas rnontagens 
praticas rnostradas ao longo do nosso 
"Curso" (naareaDIGIT AL ... ), emesmo 
nos projetos normalmente publicados 
em APE (tarnbem, obviamente, dentro 
da area DIGITAL. .. ), os Integrados da 
"famHia" C.MOS sao utilizados corn 
muito rnaior frequencia, rnesrno porque, 
na sua configuras;ao basica, os TTL 
apresentarn umaserie de "desvantagens" 
frentesaosseuscompanheirosC.MOS ... 
Os TTL, contudo, nao esta.o "mortos" 
(muito pelo contrario ... ), ja que mesmo 
os rnais modernos circuitos de computa
dores, ainda utilizam largamente Inte
grados dessa tecnologia, ainda que 
"otimizados", de fonna a mostrarem 
rnenores consumos de Corrente (os 
chamados TTL low power)e velocidades 
de trabalho cada vez mais altas (os TTL 
high speed ... ). Contudo, para circuitos 
que envolvam, alern de baixo consurno, 

ABC DA ELETR6NICA 
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velocidade razoavel (ainda que nao tao 
elevada quanto os TI1... ... ) e ampla ver
satilidade quanto as Tensoes de alimen
ta~o e quanto a compatibilidade com 
outros grupos de componentes, analogi
cos e "discretos", os C.M OS sao, nitida
mente, mais praticos (melhores, mesmo, 
sob muitos aspectos ... ). Vejamos, entao, 
sua "parametragem" basica, usando como 
exemplo um gate NANO tipico (114 de 
lntegrado 4011...), de duas Entradas ... 
lnicialmente, observem no diagrama, as 
necessarias conexoes de alimentavao, 
aos pinos 14 e 7 (respectivamente para 
o positivoe negativo ... ), notandoa "am
plitude" da gama permitida, tipicamente 
de 5 a 15 volts (porem podendoestender
se, na verdade. desde cercade 3V ate uns 
18V absolutamente maximos ... !J. Desde 
ja, anotem umacoisa: as Entradas tipicas 
C.MOS podem (ao contrario dos TIL.. J 
"recolher•· seus "estados" digitais dire
tamente das linhas de alimenta\,'.3.0, sem 
problemas ... Assim. se precisarmos apli
car nfvel "1" a uma Entrada C.MOS, 
podemos simplesmente liga-la a hnha do 
positivo daalunenta<;ao, e se quisermm, 
aplicar urn nivel "ff'' . basta conet.ar a 
Entradadiretamente a hnha do negativo 
da alimenta~o ... ' Entr1;;t.anlo, se as En
tradas de um C.MOS, estiverem rece
bendo seus niveis ou "estados·· digit.a.is 
de outros pontos circuilais, componemes 
ou blocos analogicos prescedentes, ett:., 
por medida de prote~o qua.mo a exces
sos de Tensao (e nao de Corrente .. .), 
podera ser convenieme a inser~o de 
resistores/limit.adores, com valor tipico 
de IOK (conforme sugerido, em traceja
do, no diagrama ... ). Reafirmaudo que 
tais eventuais resistores nao exercem 
limita<;ao especifica de Corrente, de
pendendo de necessidades circuitais es
pecificas, seus valores podem variar 
enormemente, chcgando rnesmo a vari
os megohms (confonne veremos mais 
adiante ... )! Ja na "recolha" do sinaJ , 
nfvel ou "estado" das Saidas de um 
C.MOS, nao e "imprescindivel" ainter
veniencia de resistores limitadores, prin
cipalrnente porque ex istem naturais "pro
tt:0es" internas em tais blocos logicos, e 
assim as eventuais Resistencias de "car
ga" podem ser muito baixas (quase nu
las ... J sem problemas para o lnte grado o u 
o gate ... Na verdade, mesrno se colocas-
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sernos uma Saida C.MOS em ''curto" 
direto com a linha do positivo ou nega
tivo da alimenta~o (obviamentc que 
j amais se faz i sso, na pratica, po is daf nao 
haveria como "usar" a hipotelica Sai
da ... ), o lmegrado nii.o sofreria danos ... 
< se fosse num rrL, o lmegrado simples
mente "queimaria" .. .)' Quanto aos sen
tidos q ue a Corrente pode ter numa Saida 
C.MOS, valem os mesmo conceitos ja 
mendonados no exemplo relativo aos 
rrL, ou seja: t.a.tllo o bloco logico pode 
"fomecer" quanto "absorver" Corrente, 
dependendo do momentaneo "estado" 
digital, e 1..ambem de qual e a linha da 
alirnentai;ao ( positivo ou negativo ... J a 
qual a oulra "extremidade" da "carga" 
est.a conetada ... Mai ores detalhes quanto 
aos parametros reais das Entradas/Saf
das C.MOS, serao vistos nasexplicavoes 
inerentes ao proxirno diagrarna ... 

-FIG.4-DETALHANDO,NAPRATI
CA, AS ENTRADAS E SA/DAS 
C.MOS .... Os dois diagrarnas (A e B) 
"estilizarn" condicoes (a nfvcl purarnente 
"resistivo", ou levando em consideravao 
as impedancias relativas ... ) para Safda 
"alta" e Saida ''baixa" num gate t.ipico 
C.M OS, tambem indicandoas impedan
cias relativas nas respectivas e hipoteti
cas Entradas ... Em qualquer caso, num 
gate (ou qualquer outro bloco 16gico ... ) 
C.MOS, urn sinal, "estado" ou nivel 
digital aplicado a Entrada "ve" uma Re
sistencia incrivelmente alta (na casa 
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dos 1.00(1000 de Megohms ... !). Para 
quern (como Voces todos ... ) ja "destrin
chou" a velha c boa Lei de Ohm (la na 
distante primeira "Aula" do ABC ... ) 
fica facil perceber porque e tao irrisoria 
a Corrente requerida para perfeita polari
zavao das Entradas de urn C.MOS ... 
Lemhrando que a Corrente e igual a 
Tensao dividida pela Resistencia, e 
supondo - por exemplo - que o gate est.a 
sendo aliment.ado por 9 VCC (Tensao 
bastante ti pica de trabalho, para blocos e 
circuitos com Intcgrados C.MOS ... ), 
basta resolver a forrnuleta: 

I= V/R 

ja "traduzida" em suas grandezas ... 

I = 9/1.000.000.000.000 

da pra imaginar 
a "pe.quenez" do resultado ... 

Enfim, em qualqucr caso (como ja 
haviamos dito .. .) a Corrente de Entrada 
e absolutarnentc irrisoria , ficando la 
pela casa dos nanoamperes. ou mesmo 
picoamperes ... Ja quanto as Safdas dos 
C.MOS, a "coisa" se passa assim: quan
do uma Safda se apresenta "alt.a", e como 
se houvessc um resistor de aproximada
mente 400R entre a di t.a cuja ea linha do 
positivo da aliment.avao, e um outro 
resistor, este em tomo de "imensos" 



10.000M, entre a tal Saida ea linha do 
negativo da alimenta~ao ... Jase a Saida 
apresentanivel digital "baixo" (ou "O'' ... ), 
'a situa~ao se inverte, como se houvesse 
um resistor de aproximadamente 400R 
entre a dita cuja ea linha do negativo da 
alimenta~ao, e um resistor de 10.000M 
entre a tal Saida ea linha do poisitivo da 
alimenta~ao geral do bloco ... ! Fica, en-
1.ao. claro que quamo uma Saida C.MOS 
est.a "alta", ela est.a alta mesmo, pela 
imensa despropori;ao de impedancias 
com rela~ao as linhas de alimemai;ao, 
cujos niveis de Tensao servem como 
referencial ... ! Da mesma forma, quando 
uma Saida C.MOS estfi "baixa", tam
bem "nao resta a menor duvida" quan
to a sua "baixeza", pelos mesmos moti
\'OS ... Entrttanto. apesar dessas radicais 
condi~oes de impedancia ( ou de valor 
resistivo "aparente·· .. . ), em qualquer"es
tado" yue uma Saida se encontre, havera 
pelo menos wn valor resistivo de aproxi
madarneme 400R entre a dita cuja e uma 
das lmha)', de alimenta~ao ... Esse valor 
res1stirn rnterno, exerce 6bvialimit.ai,:ao 
no~ nfrc1s de Corrente. cum o que Jamais 
(>cone urn "Lurlo" direto da Said a com a 
"outra · JmLa de referenciaL.: Mt:smo 
Lorn (J lmegrado e sem, gates eventual
meme alimentado pelo maximo valor 
prat1LrJ de T eusao para a "famflia"( J 5V J. 
um "utrto·· dm:tu da Saida com uma da1, 
Jrnhas dt eni;:rgia C.C. nao "com,eguir:f' 
gerar uma Corri;:ntemaiordoyue umaou 
duas dezenas de mihamperes! 

••••• 
Em re1,umo. o conjunto de 

pa:r'.unetros, Ju11ites e caracteri sticas prin
c1pa:rs doi> gates (ou outros blocos 16gi
cos ... J C.MOS e o 1,eguinte: 
- TENSAO OE ALIMENTA\,'.AO . 
Fa.ixa bastante ampla, tipicamente de 5 a 
J 5 volts, sem nenhwn problema ... Em 
condi~oes extremas, pode-se fazer um 
lntegrado DIGJT AL C.MOS trabalhar 
desde 3 V ate o maximo de 18V ... 
· CONSUMO GERAL OE COR
RENTE- Muitobaixu(mesmo ... ).Com 
a Saida em ''abertu", ou seja, sem "car
ga", o regime y uiescente e da ordem de 
I nA (um nanuampere ... !) por gate ... 
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· CORRENTE NECESSARIA AS 
EN TRAD AS -Tambem do "tamanho de 
quase nada" ... 

Norma1mente na casa dos pico
amperes ... ! 
· IMPEDANCIA DAS ENTRADAS . 
Elevadissima, na casa do milbao de 
Megohms ... ! 
-CORRENTE MAXIMA DE SAIDA
Automaticamente Jimitada, nao ultra
passando,mesmonosC.MOS tipobuffer 
(com Saidas "refori;adas" .. .) algwnas 
dezenas de miliamperes. 

Tipicamente fica em tomo de 5 a l O 
mA, maximos ... 
·FANOUT· Como uma Saida pode 
manejar ate algumas dezenas de mili
amperes, enquanto uma Entrada precisa 
de Corrente absolutamente irris6ria, o 
fanout(quantidadede Entradas simulta
neamente ··excitaveis" por uma unica 
Saida ... J e tarn hem elevadissimo .. Em 
certos casos, centenas de Entradas podem 
receber seus ~inais ou "c~tado~" de uma 
unica Saida' 

•••••••••••••••••••• 
OUTRAS 

MDIFERENt;AS" 
IMPORTANTES, 

ENTRE TTL E C.MOS ... 

•••••••••••••••••••• 

Existem ainda alguns pontos 
entrc os parametrm, e caracteristicas prati
cas da utiliza\'.ao de Jntegrados, gates, ou 
outros blocos l6gicos, de ··tamilia" TTL 
ou C.M OS que devem ser levados cm 
cont.a, no projeto basico de circuitos ou 
aplica~oes ... Vamos relacionartais "pos
tulados", de modo que Voces possam 
sempre considera-los (e born nao es
quecer ... ): 

- A Saida de um gate TTL que, eventu
almente, nao seja aproveitado num ar
ranjo circuital, pode, simplesmente, ser 
deixada "em aberto", sem problemas ... 

A Saida de um gate TTL nao pode, 
nunca, ser ligada diretamente a quais
quer das linhas de alimenta~ao (positivo 

ou negativo ), pois nesse caso o lntegrado 
se "queimara" ... 
- Uma Entrada de gate TTL "pode" ser 
deixada "em aberto" ... Entretanto, nesse 
caso, o gate "interpretara" como sea tal 
Entrada estivesse recebendo nivel digi
tal "1" ou "alto" ... Querendo aplicar um 
nfvel ou "estado" digital fixo a uma 
Entrada TTL, ocertoeliga-la(conforme 
o caso ... ) ao positivo ou ao negativo da 
alimentai;ao, via resistor limitador de 
lK. .. 

A Saida de um gate C.MOS eventual
mente nao aproveitado num determina
do arranjo circuital, pode, sem proble
mas, ser deixada "em aherto"(sem li
ga~ao) ... 
- Por ser intemamente protegida (prati
cameme "a prova de curto" ... ) a Saida de 
um gate C.MOS pode, acidentalmente, 
ser ligada a linha do positivo ou do 
negativo da alimenta~ao, sem que isso 
cause danosao Integrado ... Tambem por 
isso, mes mo car gas de impedirnciamuito 
haixa podem ser ligadas entre a Saida e 
uma das Jin has de alimentai;ao, sem pro
blemas para o gate, bloco 16gico ou 
lnlegrado ... 
Jaa Entrada de um gateC.MOS nunca 

pode ser deixada "em aherto" (sem li
gai,:ao) sob pena disso causar graves ins
t.abilidades no fundonamento do Inte
grado como um todo (e, conseyuente
mcnlc, instabilizar o proprio circuilO 
aplicativo ... ). Assim, Entradas por 
yualquer molivo nao utilizadas, devem 
ser ligadas ( diretamente, ou via resistor) 
a linha do positivo ou do negativo da 
alimentai,:ao ( dcpendendo tal escolhadas 
pr6prias nccessidades l6gicas da Saida 
do gate em yuestao ... ). Mesmo gates 
totalmemc nao utilizados num circuilo, 
embora possam tcr suas Saidas deixadas 
sem lig~ao ("em aherto" ... ) devem ter 
suas Entradas devidamente "negativa
das" ou "positivadas", obrigatoria
mente ... 

••••• 
RESERVE DESDE JA SUA 
PR6XIMA REVISTA APE 
COM SEU JORNALEIRO 

ABC DA ELETRONICA 
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- 1''1G. 5 - MAIS DADOS PR.A TICOS 
SOBREOS VERSATEIS C.MOS- Um 
ponto que nunca deve ser esquecido (por 
isso mesmo repetimos tanto taJ concei
to ... ) e o que refere a super-elevada im
pedancia de Entrada dos C.MOS, com o 
que a necessidade de Corrente para que 
elas "interpretem" corretamenteos nfveis 
ou "estados" digitais a elas aplicados, 
toma-se extremamente baixa... Como 
exemplo pratico, observem o diagrama 
A da figura, onde juntamos as duas 
Entradas de um gate NANO (1/4 de 
4011...) de modo a formar um bloco 
simples inversor (revejam a "Aula" 
passada, se ja ti verem "esquecido" ... ). A 
Entrada E "vera" um nivel "1" ou "alto", 
mesmo estando ligada ao positivo da 
alimenta~ao atraves de um resistor de 
valorbastanteelevado(nocaso, IOM ... ). 
Mesmo a diminuta Corrente que "con
segue atravessar'' o resistor de IOM, no 
exemplo, e suficiente para determinar o 
desejado nivel "alto" na referida Entra
da, obtendo-se assirn (pelaa~o inverso
ra do bloco ... ) um nivel "baixo" (ou 
"O'' ... ) na respectiva Saida ... No item B 
da · figura, temos um exemplo in verso, 
com a Entrada do gate perfeitamente 
"aceitando" um consistemc nivel "baixo", 
mesmo estando ligada a linha do negati
vo da alimenta~ao via resistor de eleva
dos JO milhoes de ohms ... Na vcrdade, os 
requisitos de Corrente nas Entradas sao 
tao "pr6ximos de nada", que mesmo 
"enfileirando-se" - por exemplo - 10 re
sistores de 1 OM cada (maior valor co
mercial facilmente "encontravel" ... ) per -
fazendo um "baita" resistor de 1 OOM, e 
ligando-o esse super-valor resistivo con
forme exemplificam os diagramas A ou 
B da figura, terfamos rigorosamente o 
mesmo comportamento e "aceita~ao" 
dos ni veis digitai s ... ! E justamente gra~as 
a essa extrema sensibilidade de Entrada, 
que os gates C.MOS sao facilmente 
utilizaveis para aplica~oes de sen
soreamento direto do toque de um dedo 
para comandos di versos ... ! Observem os 
dois diagramas, nos itens Ce D da figu
ra ... Novamente exemplificando a "coi
sa" com um simples inversor "feito" 
pela unifica~ao das duas Entradas de um 
gate NANO (1/4 de 4011...), notem que 
basr.ara "encosl.ar" um dedo nos contatos 
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Al-A2 (ou B1-B2 ... ) para, pela pr6pria 
(alta ... ) Resistencia da pele ( desde que o 
resistor R tenha um valor obmico maior 
do que a Resistencia do dedo - RD -
tipicamente assumindo R um valor de 
pelo menos IM ... ), a Entrada E do gate 
"veja" um nivel digital claro e nitido, 
fazendo com que Saida S assuma estado 
in verso ( que podera, como veremos mais 
adiante, ser usado para acionar compo
nentes discretos de Potencia, e por ai 
vai ... )! Notem ainda que em qualquer 
dos exemplos ( C ou D ... ) a presen~a de R 
e obrigat6ria, devido ao preceito de "ja-
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FIG. 5 

FIG. 8 

mais deixar em aberto, sem liga~ao, uma 
Entrada C.MOS ... 

- FIG. 6 - 0 FAN OUT DOS C.MOS ... 
-Conforme ja foi mencionado, o fanout 
dos C.MOS, muito alto, permite ace,. 
plar, se assim o circuito ou aplica~ao o 
requerer, dezenas e mais dezenas de 
Entradas de gates ou de outros blocos 
16gicos, ao comando de uma uni ca Saida 
da mesma "familia" ... Nao se esque~am 
disso, pois e um importante conceito 
pratico, na utiliza~ao dcsses vcrsateis 
Integrados DIGIT AIS ... 
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- FIG. 7 - TEM UMA "REN CA" DE 
MANEIRAS DEEXCITAR UMAEN
TRADA C.MOS ••• -Sempreconsideran
do a elevada impedilncia de Entrada, e a 
amplitude da gama de Tensoes de ali
menta~ao dos Integrados C.MOS, con
figura-se uma enorme versatilidade ou 
"universalidade" dos blocos digitais 
(gates ou outros ... ) dessa tecnologia! 
Assim, t muito facil excitar correta
mente uma Entrada C.MOS digital, a 
partir de arranjos simples e diretos, basea
dos em inumeros componentes discretos 
comuns, ou mesmo Integrados de outras 
tecnologi~ ... Nosdoisdiagramasdafigu
ra temos al guns exemplos "classicos" de 
como excitar "digitalmente" uma Entra
da C.MOS atravts de um transistor bipo
lar qualquer, e cujo comando - como se 
ve -podera ser feito atravts do seu termi
nal de base, comot convencional (V oces 
ja aprenderam isso ... ). No caso 7-A, en-

FILI 

quanto a base do transistor (um NPN) 
estiver sem excita~o, em "aberto" ou 
mesmo "negativada", a Entrada E do 
gate "vera" um nfvel digital "alto", ja 
que o valor do resistor de lOK sera 
relativamente baixo com rela~o a ele
vada Resistencia do circuito de coletor/ 
emlssor ... Enquanto tal condi~o se 
mantiver, a Sa{da S do gate se mantera 
em ''O'' ou "baixa" ... Aplicando-se, con
tudo, uma polari~o positlva a base do 
trans(stor, por qualquer mttodo pratico 
ja estudado, a consequente "queda" no 
valor resistivo entrecoletor/emissor ofe
recera um nfvel digital "baixo" aEntrada 
do gate, _com o que sua Sa{da ira para 
"1" ... Ja no exemplo 7-B, incluindo um 
trans(stor PNP, a condi~ de comando 
(sempre atravts da base do trans(stor, 
ponto ET ... ) sera inversa, ou seja: sem 
exci~iio no transfstor, a Sa{da S do gate 
estara "alta", e com a devida "negati-

v~" da base do PNP, a dita Sa{da sera 
levada a ''O'' ... Esse tipo de estrutura de 
exci~ de Bntradas C.MOS ~ muito 
utilizado, na praticacircuital (e o Leitor/ 
"Aluno" a vera, muitas vezes. em proje
tos aqui publicados ... ). E importante lem
brar, contudo, quedependendo de alguns 
fatores, como o ganho do transfstor e o 
nivel dos sinais aplicados a sua base, t 
poss(vel que o valor sugerido para o 
resistordecoletor(lOK, nosexemplos ... J 
tenha que ser modificado, de modo a 
adequar o conjunto a esperada "r~" 
do gate C.MOS ... A Entrada do gate, 
apenas levara em considera~ao o real 
nfvel digital, ou "estado" momentanea
mente presente no coletor do trans(stor, 
niio "ligando a minima" para os valores 
resistivos presentes, desde que a divisao 
da Tensao prom ova um nftido "1" ou ''O'' 
no referido ponto ... ! 

- FIG. 8 - AFJNAL, A PARTIR DE 
QUALTENSAOAENTRADADEUM. 
C.MOS "INTERPRETA" A TRAN
SI4;AO ENTRE OS NIVEIS RECO
NHECIDAMENTE DIGITAIS ... ? - E 
importante definir bem qual o real ponto 
de transi~iio, ou seja, a "voltagem" mais 
ou menos precisa que uma Entrada 
C.MOS reconhece como sendo a 
"fronteira" entre um nfvel "baixo" e um 
nfvel "alto", mesmoporque nem sempre 
as excita~oes (por uma strie de motivos 
circuitais ... ) sao intrinsecamente "cla
ras" ou suficientemente rapidas em suas 
"trocas de estado" ... Esse nivel de tran
si~o (ver diagrama), tambem cbamado 
de limiar ou threshold, situa-se, nos 
C.MOS, em tomo de 2V, acimo do que 
qualquer Entrada dessa "famflia" inter
preta como n(vel "alto" ou "1", e abaixo 
do qual a mesma Entrada "ve" um nfvel 
digital "baixo" ou ''O'' ... Devido a tal 
parametro, quando estamos utilimndo 
um bloco logico C.MOS em conjug~o 
com circuitos de entrada baseados em 
componentes discretos , analogicos, t 
sempre conveniente adotar uma Tensiio 
de alimen~iio substancialmente acima 
dos 2V do "limiar", de modo que com 
todaaseguran~ae "certeza" os "estados" 
digitais aplicados sejam devidamente 
reconhecidos ... E portal ra.zao Teorico/ 
Pnitica que, embora possamos fazer um 
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C.MOS trabalharsob3ou6V,namaio
ria dos circuitos utilizemos alimenta\;6eS 
de 9 ou 12V ... 

- FIG. 9 - DETALHANDO A INTER
PRET A<;AO DO "LIMIAR" ... - Para 
mais facilmente entender essa quest.ao 
do exato "limiar" ou ponto de transi\;ao 
consistentemente reconhecido por uma 
Entrada C.MOS . vamos dar uma olha
dinha no diagrama da fig. 9 ... Nele, um 
grafico simula a aplica\;ao de uma tran
Si\;aO relativamente lenta de Tensao a 
ditaEntrada, num "crescimento" da Ten
sao em fun~ao do Tempo, quase que em 
"rampa'', sem "degraus"definidos ... Ob
servem que, durante todo o periodo de 
Tempo Tl, embora "subindo" o nivel ou 
valor da Tensao aplicada a En trada, es ta 
"vera" um nitido nivel "baixo" ou "O'', 
uma vez que o ponto de transi~ao (em 
aproximadamente 2V ... ) nao tera sido 
atingido ... J a depois de decorrido o Tem
po TJ , com o valor de Tensao do sinal de 
Entrada ultrapassando o "limilir" de 
2V, a Entrada passa a "reconhecer" um 
nivel digital "alto" ou "l" ... Com pe
quenas varia\;6es de para.metro, o mesmo 
fen6meno ocorre se o nivel de Tensao do 
sinal de Entrada se manifestar "descen
do" ... E sempre born le var em con ta esse 
fator (importante, na area DIGIT AL...) 
do exato ponto de transi\;iiO reconhecido 
pelos gates ou blocos 16gicos "daquela" 
tenologia ... De um modo geral, e conve
nientc providenciannos para que uma 
Entrada C.MOS DIGITAL sempre re
ceba niveis muito definidos, lcmbrando 
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FIG. 9 

que circuitos DIGIT AIS apenas "reco
nhecem" dois estados: tudo ou nada, alto 
ou baixo, positivo ou negativo (acima ou 
abaixo do "Jimiar" ... ), "1" ou "O'' ... B lo
cos digitais (ja explicamos isso. .. ) nao 
sao capazes de apresentar, nas suas Sai
das, um resultado "proporcional" aeven
tuais niveis intermediarios aplicados as 
suas Entradas < Lal comportamento e prer
rogati va dos circuitos e blocos LI
NEARES. anal6gicos, estudados na fase 
anterior da"' nossas ·'Aulas" ... 

- FIG. JO - 0 JNTEGRADO 555 (JA 
VIS TO EM "A ULA" ESPECIFICA ... ) 
t UM EXCELENTE "COM PAN HEI
RO" PARA OS GATES E BLOCOS 
L<lGJ COS C.MOS ... - As exigencias de 
"defini~ao" clara de niveis "alLos" ou 
"baixos", pcninentes aos C.MOS, fazem, 
por exemplo, com que suas Entradas 
"casem" muito bem com uma Saida de 
Integrado 555 ... Essy versatilissimo In
tegrado, estudado em nada menos que 
duas "'Aulas" especificas, e daqueles 
meio "hfbridos", capazes de muito bem 
transitar tanto no universo ANAL()GI
CO quanto no DIGIT AL ... No caso, o 
import.ante e lembrar que a sua Saida 
(pino 3) sempre apresenta niveis ou es
tados muito definidos, ou praticamente 
iguais a "zero volt" (potencial equiva
lente ao da linha do negativo da alimen
tar;ao .. . ) ou praticamente equivalentes a 
Tensao positiva da alimenta\;ao ... Nun
ca se mostrarao, num pino de Saida de 
555, transi~s "lentas" de Tensao, "ram
pas" de "voltagem" ... S uas mudan\;as de 

~ 
~ 

., .. ,. 
Jl.Jl 
"O" "O" 

NfVEIS BEM DEFINIDOS 

FIG. 10 

estado sao sempre bruscas e muito "exa
tas", como convem a boa interpreta\;iio 
de bloco digilais! Alem disso, como a 
faixa de Tens6es de alimenta\;iio apro
priadas para o 555 e basicamente iden
tica ados Imegrados DIGJT AIS C.MOS, 
o "ca5amento" desses dois tipos de lnte
grados, num s6 circuito ou projeto, sem
pre tern tudo para dar certo ... ! Na ver
dade, o 555 e os C.MOS "gostam de 
trabalhar juntos" ( e o fazem com grande 
frequcncia .. . ). 0 diagraminha mostra 
como uma Saida de 555 pode ser ligada, 
diretamente, a umaEntradade C.MOS 
sem o menor problema ... E ventualmente, 
dependendo das outras necessidades ou 
conveniencias circuilais, pode ser inse
rido um Resistor entre as citadas Entra
da/Saida ... 

-FJG.11-DEPENDENDODAAPLI
CA<;AO, TAMBEM E POSSIVEL 
EXCIT AR CORRETAMENTE UMA 
ENTRADA DE C.MOS A PARTIR 
DE UM SINAL QUE V ARIE "LEN
T AMENTE", EM TENSAO ... - Ape
sar da nossa "insistencia" quanto a per
feita dcfini\;iiO dos niveis aphcaveis a 
uma Entrada de C.MOS, existcm cir
cuitos ou fun\;6eS em que a velocidade 
de rea\;ao ou iriterpreta~ao do estado ou 
nivel nao sao muito irnportames para o 
born andarnento, para o descjado funci
onamento final ... Nesse caso, e percita
mente possivel excitar uma Entrada 
C.M OS atraves de sistemas de transi~ao 
"lenta" de sinal ou nfvcl, conformc e
xemplificam osdiagramas dafigura 11 ... 



LDROU 
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Nm, exemplos, resisLOres "dependentes'' 
de fatores externos, no caso um LDR 
(dependente da luz) ou um TERMIS
TOR (depcndente da temperaturaJ .sao 
utilizados. com oapoiode um "segundo" 
resistor, de cujo valor dependera o exato 
ponto de transi<;ao a ser verificado por 
influeneia dos tab "fatores extemos" 
(grau de luminosidade ou temperatura 
sobreosensor. .. ). Nocal>o 11-A, yuaudo 
a ilumina~o sohre o LDR atingir uma 
intensidade que faya a Resistcucia do 
componente t:air a valor scnsivelmente 
inferior ao do mm,Lor JU, o ponto E 
ficara "positivado", ou seJa, aprcscntara 
Tensao 5Upcriorao "hmiar" de 2V, com 
o yue a Entradado gate, "vera'' um nfvcl 
digital "l", levando a Said.a S a nfvcl 
"O'' ... Jana escuridao, o valor 6hmico do 
LOR sera nitidamente superior ao do 
resbtor R.1, fazendo com quc a En11ada 
do gate rcccba um consistente nfvcl digi
tal "bai x o". le van do a Said.a S a condiyao 
digital "l " ... Observem que, com toda a 
fadlidadc (11-B) e possfvel inverter os 
citados comportamento:-., simplemente 
trocando de po:-.iyao, entrc sf, o resistor 
"dependcntc" (LOR ou TERMfSTOR) 
com o resistor fixo R.1 ... Outra coisa: se 
quisermos tcr um cerlO conl!ole sobre o 
exato ponLO de IIansi<;ao (no que diz 
respeito a luminosidade ou temperatura 
capazes de ocasionar a citada mudani;a 
no estado digital ... ), basta suhstituir o 
resistor fixo R 1 por um resist.or ajustavel 
ou regulavel (trim-pot ou poten-
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FIG. 11 

ci6me110 .. ). aliavb, de cujo ajuste po
dcrcmos coloear o t:itado ponlo "onde" 
quiscrmos. dcnl!odc hoa laixa ou gama .. 
Uma "d1ea" pratirn para quc os cxem
plificados aJw,tcs fiqucrn lacds c con
fort.avcis, n:comcnda-se quc o dilo resis
tor ajustavcl hep trim-pot. .'>CJa po1.cn
ci6me1Io ... J Lenha wn valor6hmico nom i
nal corrc\pondenl.c a aproximadamcnte 
odobroda Re:-.1:-.tcnc1a aprcsentada pelo 
LDR ou TERM f STOR no ponto del.u
minosidade ou Temperatura que se 
pretende detetar (e a partir do qua.I 
yucrcmrn, ver "mudar" a condi;.:ao digi
tal na Said.a S do gate .. .). Fi11ah1,ando, 
obscrvcm quc cmbora as transi;.:<>cs de 
nfvcb na Entrada .E sejam. nos ca:-.os, 
relalivamcnte lentas, assim quca Tcnsao 
prescnlc na dita cuja transite pdo "limi
ar", imediatamcnlc ocorrcra na Saida 
uma transi1,;ao rapida, bastantc definida, 
ca partirdaqual podcmos acionar outros 
m{)dulos circuitais, eventualmentc ca
pazes de ai;oes de alta Potencia, con
fom1e as nccessidadcs c inten1,;oes ... 

- l<'IG.12- FALANOO, AGOR.A, OAS 
SAiJJAS OOS GATES ... - Ja vimos que 
uma Said.a de bloco digital C.MOS, 
qualquer que scja o nivel ou estado mo
mentaneamcnte ncla aprcsentado, esta 
sempre "l imitada", aut.omalicamcllle, por 
um "resistor" intcrno a linha de alimen
tai;ao positiva ou negativa ... Essa ca
ractcrfsticafazwm que nao seja possf vel 
grandes "puxadas" ou ''fomecimcnLOs" 

~ 
\iijJ 

© 
1K.0 

1K.0 

FIG. 12 

de Corrente, por lais Saidas, em forma 
direta para aplicay0es mais pesadas ... 
Entretanto. emhoranao muito "hrava", a 
Corrente naturalmente disponfvel numa 
Safda de C.MOS podc, perfeitamentc, 
scr usada para a excitai;ao de um LED 
(componcntc yuc ja foi mais do que 
"mastigado" na distante "Aula" 5 do 
AIJC. .) Ohservcm que na maioria dos 
ca,,os, sequer se mos11ara neccssaria a 
inscr;.:ao do "tradicional" resist.or limita
dor cm scric com o tal LED, mesmo 
porquc a maxima Corrente "emitida" ou 
··ahsorvida" pcla Saida C.MOS estara 
sempre "bem dcntro" dos limites hem 
a<.;eitos pclo pr6prio LED (que, normal
mc111.e, pode ser pcrcorrido - scm problc
mas - por Corrente entre 5 e 40 mA, 
accndendoconsistcntemenle, sem "fori;ar 
a harra" do componente ... ). Nos diagra
ma.'> A e H da figura, Lemos duas situ
ai;oes Upicas (que o Leilor/" Aluno" ccr
tamentc vera, reproduzidas na praLica, 
muitas vezes ... ) de comando direto de 
um LEDpor SaidaC.MOS ... Noprimei
ro ca.so, o LED acendcra apcnas quando 
a Saida S mostrar um estado digital 
"alto'', permaneccndo apagado qua.ndo a 
ditaSaidaestiverdigitalrnentc "haixa" ... 
No scgundo caso, a condii;ao se invcrte, 
com o LED apenas acendendo ao se 
ma.nifestar nfvel "tt" ou "haixo" na 
Said.a S, ja que, com a taJ Saida "alta" , 
o LED ficara apagado ... A configurai;ao 
mostrada no diagrama C c um pouco 
mais complexa, mas tamhem facil de 
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entender ... NeladoisLEDssaocomanda
dos, de form.a altemada, pelo sinais ou 
estados fomecidos por uma unica Safda 
C.MOS: sea dita Saida estiver "baixa", 
apenas acendera o LED 1, e sea referida 
estiver "alta", acendera apenas o LED 
2 ... No caso, a presen~ dos dois resis
tores limitadores e obrigat6ria, caso con
trario ocorrera um permanente fluxo de 
Corrente atraves dos dois LEDs ... Um 
ponto interessante a se considerar, nos 
exemplos, e que seaSaidaapresentar um 
"trem" de pulsos ou estados digitais al
temados (1-0-1-0-1-0 ... ), eseaFrequen
cia de tais pulsos for inferior a 10 Hz 
(limite de percep~ derivado da per
sistencia retiniana humana ... ), nos casos 
A e B veremos o LED "piscar" ritmica
mente, enquanto que no caso C veremos 
os dois LEDs altemar-se, em "acendi
mentos e apagamentos" tambem ckli
cos, porem no estilo "gangorra" (quando 
um estiver aceso, o outro estaraapagado, 
e vice-versa ... ). 

-FIG.13-ACIONANDO "CARGAS" 
SOB MAIORES CORRENTES, A 
PARTIR DE UMA SAIDA DE GATE 
C.MOS ... - Nos exemplos da fig. 11, o 
aproveitamento apenas daCorrente fome
cida ( ou "puxada" ... ) diretamente pela 
Saida C.MOS, obviamente Iimita mui
to, em termos de Potencia final, as apli
ca~escomandadas_ ... Sequisermosacio
nar "cargas" que demandem Correntes 
mais "pesadas", basta recorrermos aos 
nossos "velhos amigos" amplificadores, 
os TRANSISTORES BIPOLARES 
comuns (ja "mais do que estudados" ... ), 
conforme exemplificam os dois diagra
mas, sendo um com unidade NPN e outro 
com PNP ... Em qualquer caso , o termi
nal de base do transistor e ligado a Saida 
C.MOS, ou de modo direto, ou com a 
interveniencia de um resistor, cujo valor, 
tipicamente, situa-se em tomo de lOK, 
mas que pode variar, em fun~o das 
necessidades de Corrente de base e do 
ganho do transistor, etc. Em 13-A, a 
carga sera energizada apenas quando a 
Saida S do C.M OS se apresentar "alta", 
ficando desenergizada quando a dita 
Saida apresentar nfvel digital "baixo" ... 
Em 13-B a situafao se inverte, com a 
carga eletricamente acionada apenas 
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quando a Saida S mostrar uma condifao 
digital ''O'' ... Em qualquer caso, apenas 
os parametros do transistor (le max, por 
exemplo ... ) determinarao o "tamanho" 
da Corrente realmente entregue a carga, 
na condi1;ao de "ligada". Escolhendo-se 
criteriosamente o transistor, em funfao 
da real Potencia/Corrente da carga, po
demos, tranquilamente, "esquentar o 
caldo", em muitas fun~es praticas ex
tremamente uteis e validas ... ! Existem 
ainda possibilidades de ampliar mais 
ainda as Potencias, Tensoes e Correntes 
chaveadas a carga final: basta que o 
coletor dos transfstores exemplificados 
acionem ... reles (tambem ja estudados 
em "Aula" especffica, Ia no comecinho 
do nosso "Curso" ... ). Outra coisa: como 

+ S-15V 

02 

PNP 

~ 
~ 

RG.13 

CARGA E ALIMENTA~AO 
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® 
TERRAGERAL 

RG.14 

os transl'.stores bipolares comuns nor
malmente podem trabalhar muito bem 
sob alimentacao dentro da faixa de Ten
sao recomendada para os Integrados 
C.MOS (5 a 15 volts). uma unica fonte 
podera energizar tudo, sejaa parte digital 
do circuito, seja sua parte transistoriza
da ... ! Nesse caso, o importante e que a 
Corrente disponivel em tal fonte seja 
suficiente para a soma das necessidades 
do bloco C.MOS edo bloco "discreto" ... 

-FIG. 14-INDO"A TEOTALO",EM 
TERMOS DE POTENCIAS, COR
RENTES E TENSOES "CO
MANDA VEIS" POR UMA SAIDA 
C.MOS ... - Aos eventuais m6dulos de 
Potencia acoplados as Sat:das C.MOS 
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mesmo fontes de alimenta~ao diferentes 
em Tensao ( e ate em "tipo" de Corrente, 
C.C. ou C.A.) podem estar acopladas 
para fins de energiza~ao de tais blocos, 
desde que se mantenha uma "linha de 
terra" corn um (a linha de "zero volt" do 
m6dulo de Potencia, eletricamente coin
cidente com a linha do negativo da ali
men~o do bloco C.MOS ... ). Usando
se tal sistema, uma Saida C.MOS, com 
a interveniencia de apenas um resistor e 
de uma trinca de diodos de prot~ao (ver 
diagramas ... ), pode excitar diretamente 
ate um terminal de gate (Notem que o 
nome "gate", ai, nao tern nadaa vercom 
gate digital ... Embora o significado do 
termo, em ingles, seja literalmente o 
mesmo, significando porta, portiio ou 
comporta, num caso ele e utilizado para 
designar uma "porta" 16gica, e no outro 
para denominar o terminal de "autoriza
~ao" para o disparo de tiristores ... ) de um 
SCR ou TRIAC (componentes ja es-

. tudados ... )! Na maior parte dos casos, 
dependendo basicamente da "sensibili
dade" do gate do tiristor, o resistor R tera 
um valorentre lOORe lK. Os tresdiodos 
devem ter uma Tensao Reversa de pelo 
menos 400V, para tranquilamente tra
balharem sob redes C.A. de 110 ou 220 
volts ... Nao precisam, contudo, ser com
ponentes para altas Correntes, uma vez 
que os niveis gerais de energia, por eles 
circulantes, serao baixos ... Exercem, sim, 
fun~oes importantes de "absor~ao" de 
transientes ou de picos de "voltagem" 
quc evcntualmente "retomem" do setor 

FIG. 15 

de Potencia para o m6dulo ccntrado no 
C.MOS ... Em qualquer dos exemplos 
basicos, cargas de centenas (ou mesmo 
de milbares ... ) de Watts, poderao ser 
comandadas pelo estado digital presente 
em uma mcra "Saidinha" de C.MOS ... 
Tanto o SCR quanto o TRL\C apenas 
serao" ligados" (consequentemente ·e
nergizando as respectivas cargas ... ) quan
do a Saida S mostrar um nfvel "l" 
("alto") ... Maiores detalhes sobre a cir
cuitagem de Potencia e a boa utiliza~ao 
dos tiristores, devem ser recolhidos pelo 
Leitorf' Aluno" na "Aula" que tratou 
especificamente do assunto ... 

- FIG. 15 - OUTROS "TRUQUES" 
COM GATES C.MOS... • V oces se 
lembram que, na "Aula'' anterior (20) foi 
dito e mostrado que o bloco digital 16gico 
mais simples que existe e o chamado 
gate NAO INVER SOR, cujo sfmbolo e 
aquele simples "triangulo", sem a 
"bolinha inversora" na ponta correspon
dente ao terminal de Saida ... Tambem 
vimos que um gate desse tipo elementar, 
sempre mostra em sua Safda um estado 
ou nivel digital identico ao aplicado a 
sua Entrada ... Aparentemente (apenas 
"aparentemente" ... ) trata-se de um bloco 
que "nao faz nada" (afinal, para que 
serve um neg6cio no qual enjia-se uma 
banana na Entrada, e obtem-se, na Sa{
da, amesmabanana ... ?J.Ascoisas, porem 
vao mais alem do que percebemos a 
primeira vista ... ! Explicando: um bloco 

l6gico digital nao trabalha amplificando 
llnearmente quaisquer das costumeiras 
grandezas eletricas ... Ele apenas inter
preta, simbolicamente, um estado ou 
nfvel presente nasuaEntrada, mostrando 
em sua Safda tambem um "sfmbolo", 
atraves de niveis ou estados convencio
nados ... Ajaconhecida TABELA VER
DADEdogateNAOINVERSOR, "diz" 
que a Safda S deve mostrar o mesmo 
sfmbolo ou nota~ao binaria presente na 
Entrada E ("1" cl.a "l" e "O'' cl.a "O'' ... ). 
Existe, porem, um importante fator: a 
brutal disparidade ou despropor~o entre 
a "enormfssima"impedancia de Entrada, 
em face da baixa impedancia de Safda, 
resulta- na pratica- num imenso GA
NHO DE CORRENTE, ou scja, um 
poderoso fa tor de amplifica~ao ... ! 
Analisemos isso, napratica, aproveitan
do para mostrar um costumeiro "truque" 
de circuitagem digital C.MOS ... E pos
sfvel "construir" um gate NAO INVER
SOR, simplesmente "enfileirando" dois 
gates INVERSORES (os quais, con
forme se ve no diagrama, tambem foram 
devidamente "improvisados" a partir de 
gatesNANDdeduasentradascada, "jun
tando-se" as Entradas de cada um dos 
blocos ... ). Ateafjadeu pra "sacar" como 
e relativamente facil, conhecendo as 
fun~oes basicas dos blocos ou gates ele
m en tares, e suas respectivas T ABELAS 
VERD ADE, "criar" blocos especfficos, 
eventualmente necessarios a certas 
fun~oes ou oper~oes circuitais deseja
das ... Para quern nao "percebeu o tru
que", basta lembrar que uma coisa 
invertida duas vezes, resulta ... ''desin
vertida " ... Vamos, agora, supor que o 
dito conjunto faz parte de um circuito 
digital,alimentadopor l0VCC. Seligar
mos a Entrada geral E ao positivo da 
alimentafao, atraves de um resistor de 
I0M, a dita Entrada "aceitara" e reco
nhecera perfeitamente um nivel "alto" 
OU "l", nao e ... '! Nern e preciso fazer 
calculos para perceber que uma Tensao 
de 1 0V, sobre uma Resistencia de 1 OM, 
s6 consegue "fazer passar" uma Cor -
rentinha de nada... Isso sem con tar a 
impedancia natural da Entrada C.MOS, 
na casa do milhiio de megohms ... ! E, na 
pratica, impossfvel de medir a Corrente 
real de Entrada, de tiio pequena ... Na 
Safda S, entretanto, teremos o mesmo 
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nfvel "alto" ou "1", porem sob uma 
disponibilidade de Corrente de varlos 
mlllamperes ! Dividindo esses varlos 
miliamperes pelos numeros "infinita
mente" pequenos da Corrente de Entra
da, teremos como resultado um numero 
"infinitamente" grande, e que represen
ta. justamente, o ganho de Corrente do 
bloco 16gico, ouo seu fator de ampllfi
ca~ao (que, sabemos, nao e linear nem 
proporcional...). Conforme vimos ai 
atras, a dita Corrente de Saida e "capaz" 
de acenOOl=-Wll LED, enquanto que a 
Corrente de Entrada (alguns poucos e 
incriveis pricoamperes ... ) seria absolu
tamente incapaz de "acender" qualquer 
coisa ... ! Uma "meia duzia" de pobres e 
solitarios eletrons circulando na Entra
da, fazem a Saida fornecer ou "puxar" 
um "turbilhao" de eletrons ... ! Naprati
ca, portanto, nao e nada daquilo de 
enfiar uma banana na Entrada e reco
lher uma banana na Sa(da ... ! E, siin, 
como mostrar a fotografia de uma 
banana, na Entrada, e na Saida reco
lher uma banana mesmo! Deu pra sen
tir, entiio, que um gate NAO INVER
SOR nao e um vagabundo imprestavel ... 
Faz coisas importantes, sim (e 
como ... !). 

-FIG.16- USANDO OS GATES EM 
CONTROLES DIGITAIS MAIS 
COMPLEX OS ... · Quando, na "Aula" 
anterior, mostramos ao lado de cada 
bloco 16gico basico, sua respectiva 
TABELA VERD ADE, falamos da im
portancia das ditas T ABEL AS para 
uma efetiva analise do comportamento 
digital de estruturas mais complexas, 
baseadas nos gates dos mais diversos 
tipos, e no devido aproveitamento das 
suas Entradas e Saidas ... So parater uma 
ideia, vamos dar al guns exemplos, basea
dos em gates NOR de duas entradas 
(contidos num Integrado C.MOS 
4001...), para ver como, a partir das 
respectivas TAB ELAS VERD ADE, efe
tivos e complexos controles de sinais, 
estados e dados podem ser facilmente 
feitos, com a condit;ao uni~ de que 
todos os sinais manipulados estejam no 
"modelo"digital, ou seja: nitidamente 
configuradosem "altos" e "baixos" (ou 
nfveis "1" e "O'' ... ), e com eventuais 
transi~s entre tais nfveis, efetuadas 
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com grande rapidez(nadade "rampas"ou 
transi(,:oes lentas ... ). No exemplo 16-A 
temos um.a configura~lio 16gica bastante 
utilizada, na pratica, em que, com um 
unico gate NOR (1/4 de 4001) podemos 
realizar o interessante "truque" de auto
rizar ou nao a passagem de um sinal 
oscilatorio, ou um trem de pulsos ... Se a 
Entrada El aplicannos o citado trem de 
pulsos, ou seja, umasequenciaalternada 
de "1" - ''O'' - "1" - ''O'' , e assim por 

diante (por exemplo, como os sinais ob-
tidos na Saida de um 555 trabalhando 
como astavel, conforme vimos na res
pectiva "Aula" ... ), eqquanto a Entrada 
El estiver recebendo nivel ''O'', o tal 
trem de pu lsos aparecera nitidamente na 
Saida S (porem com fases ou polaridades . 
invertidas,jaqueogateedo tipoNOR. .. ). 
Basta relembrannos a TABELA VER
DADE desse tipo de gate, vistana "Aula" 
passada, para notarmos que, estando 
uma das duas Entradas em "0", a Sa{da 
mostrard sempre um estado oposto ao 
aplicado a outra Entrada ... Dessa forma, 
estando E2 em ''O'', cada vez que El 
receber ''O'', a Saida S mostrara "1" , e 
cada vez que El receber "1", a Saida 
apresentara ''O'' ... Dessa forma, obtemos 
naSaidao mesmo sinal em "onda quadra-
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da"aplicado a Entrada El, porem "de 
cabe~ pra baixo" ... Ja quando aplicar
mosaEntradaElum nfvel "1",otal trem 
de pulsos deixa de "atravessar" o bloco 
logico, com o que a Saida S passa a 
apresentar, fixamente, um nivel ''O'', por 
todo o Tempo T durante o qual mantiver
mos o nfvel "1" aplicado a Entrada de 
controle, El ... Este segundo comporta
mento tambem se da devido a T ABELA 
VERDA DE do gate NOR de duas Entra
das... Vejamos: sempre que uma das 
Entradas estiver em "1", a Sa{da apre
sentard "0". independente do n{vel ou 
estado da outra Entrada ... Dessa forma, 
enquanto El permanecer em "1", a 
Saida S ficara em ''O'', bloqueando a 
passagem do sinal oscilatorio em "onda 
quadrada", ou trem de pulsos digitais 
aplicado aEntradade sinal (El) ... ! Outro 
interessante exemplo de "controle de pas
sagem", esta no diagrama 16-B: basta 
colocar um bloco SIMPLES INVER
SOR precedendo a Entrada de Con
trole ( Observar q ue no esqueminbaja slio 
vistos os numeros das "pemas" do 4001, 
correspondentes as Entradas e Saidas efe
tivamente utilizada~ - e e assim que 
.normalmente indicamosasconexoes, nos 
esquemas que envolvam o uso de gates e 
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Integradosdigit.ais ... ). paraobtermos um 
controle inverso ao anteriom1ente e
xemplificado ... Nesse caso, o trem de 
pulsos (sequencia altcmada de estados 
"altos" e "baixos" ... ) e aplicado, perma
nentemente, a Entrada de sinal, El ... 
Enquanto a Entrada de controle, El, 
permancer em "O'', a Safda S mostrara 
fixamente um nivel "O'' ( o sinal altema
do aplicado a El, portanto, "nao pas
sa" ... ). Mas quando aplicarmos um nivel 
"1" a Entrada de controle (e enquanto 
assim a mantivermos ... ), o sin al corrcs
pondente ao trem de pulsos "passara", 
surgindo na Safda S (porem, com a fase 
invertida ... ). Podemos, por obvias razoes, 
chamar o exemplo 16-A de controle 
inibidor e o 16-B de controle autoriza
dor ... No futuro, emdiversas aplica~oes 
praticas dos Integrados e gates da 
"fanu1ia" digital C.MOS, oLeitorf' Alu
no" vera muitas vezes, estruturas pare
cidas ou identicas as ora exemplifica
das, sempre com a sualogica totalmente 
baseadanasT ABELAS VERD ADE dos 
blocos envolvidos ... 

· FIG. 17 · AMPLIANDO A CA
PACIDADE DE CORRENTE DE 
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SAIDAS C.MOS, POREM SEM O 
AUXILIO DE COMPONENTES EX
TERNOS, DE POT.EN CIA ... - Jamos
tramos e explicamos que uma linica Saf
dade gateou bloco logico C.MOS, pode 
fomecer uma pequena Corrente (nao tao 
pequena assim, ja que na casa de ate 
algumas dezenas de miliamperes . de
pendendo da "sub-famflia" do Integrado 
-podeateservirparaaexcita~odiretade 
car gas modestas, como LEDs, por exem
plo ... ). Tambem conforme ja foi mostra
do, as naturais prote~oes e limita~oes 
intemas das Safdas dos C.MOS costu
mam "segurar a barra" contra quaisquer 
danos que pudessem ser causados aos 
Integrados e aos seus blocos intemos, 
mesmo por uma inadvertida sobrecar
ga ... E certo que tambem ja mostramos 
como e possfvel ampliar consideravel
mente a Corrente e/ou a Potencia aplica
da a uma eventual carga mais "pesada", 
a ser comandada pela Safda de um gate 
C.MOS (com o auxflio de transistores, 
tiristores, etc ... ). Entretsanto, existe ain
da um outro "truque", que • partindo da 
utiliza~o de um unico Integrado da 
"famflia", digamos com 4 ou 6 gates 
intemos, permite um consideravel "re
for~o" na Corrente final, sem o recurso 

de componentes outros, discretos, de 
amplifica~ ... ! Na figura, o diagrama 
mostra a ideia basica ( que pode ser 
adaptada, condicionadaeampliada. para 
diversas aplicafoes e parametros espe
dficos ... ): simplesmente colocando em 
paralelo varios gates (ou seja: interli
gando suas Entradas e tambem suas 
Safdas, de modo a "simular" um unico 
super-gate ... ) e possivel obter regimes 
de Corrente de Safda proporcionalmenter 
mais altos do que os oferecidos por um 
linico gate ... No caso do exemplo, os 
quatro gates NAND de um Integrado 
4011, com todas as suas 8 Entradas 
reµnidas no ponto E e todas as suas 4 
Safdas ')untadas" no ponto S, funcio
nam como um "super-inversor", capaz, 
agora, de manejar Correntes de Safda 
bem maiores ... ! Confom1e sugere o es
quema mostrado, ate a bobina de um 
rele ( ou mesmo uma pequena lampada, 
ou ate outra carga igualmente "pesa
da" ... ) pode ser diretamente excitada 
pelaSaidaconjuntaS ... ! Simplesmente, 
a "soma" das Correntes individualmente 
oferecidas pelos quatro gates intemos, 
toma-se suficiente para (principalmente 
no que diz respeito a Safda ... ) acionar 
cargas que precisem de Correntes mais 
elevadas ... No entanto, quanto a Entra
das (todas "juntadas" em um.a so ... ), a 
Corrente necessaria continua muito 
pequena, mesmo considerando que ago
ra precisamos de um total equivalente 
ao numero de Entradas/gates, multipli
cado pela Corrente requerida por uma 
unicaEntrada ... Nao e dificil percebero 
funcionamento geral do conjunto exem
plificado no diagrama: aplicando-se "1" 
ou "O'' ao ponto E (Entrada geral ... ), 
todas as Entradas de todos os gates 
assumirao o "estado" aplicado (pinos 1-
2-5-6-8-9-12-13, nocasodo4011 usado 
no exemplo ... ), fazendo com que todas 
as Safdas, simultaneamente (pinos 3-4-
10-11 , no caso ... ), assumam estado 
Inverso ao aplicado as Entradas ... No 
diagrama, as Safdas conjuntas sao usa
das para energizar uma bobina de rele, 
cujos unicos requisitos serao poder fun
cionar sob a mesma Tensao geral de 
alimenta~o do C.MOS e apresentar (a 
dita bobina do rele ... ) uma Resistencia 
de no mfnimo 300R ... Explica-se esse 

ABC DA EI..ETRONICA 



40 
TEOH/A 11· IJS CIRCIRTIII INTEG/IAIJIJS {PART£ I) 

parametro: dentro da gama de Tensoes 
com as quais um C.MOS pode tra
balhar, talResistenciadeterminarasem
pre uma Corrente (ainda que nao muito 
pequena ... ) suficientemente moderada 
para corresponder a "soma" das dis
ponibilidades dos pelo menos quatro 
gates "paralelados" ... Obviamente q ue 
esse recurso apenas e va.lido para con
juntos de pelosmenosquatrogates (mui
tos dos Integrados da "famflia" contem 
tal quantidade de portas intemas, sendo 
que alguns tern ate seis portas ... ). No 
caso dodiagrama/exemplo, como a car
ga e do tipo indutiva (como tambem o 
seriam um pequeno transformador, um 
alto-falante de baixa Potencia, etc.), a 
presen~a do diodo D1, em "anti-parale
lo" com a dita cuja e praticamente o
brigat6ria, de modo a bem proteger as 
pr6prias Saidas dos· gates envolvidos 
contra pulsos de Tensao um tan to "exa
gerados", criados peJo efeito de auto-

indu~o, nos instantes de cbaveamento 
da energia sobre a dita carga ... Ja para 
acionar uma carga puramente resistiva 
(como a tambem sugerida lampadinba, 
no diagrama ... ), o ref erido diodo nao sera 
necessario ... Entretanto, notar os limites 
de Corrente sugeridos para a dita lam
padinba/exemplo, e lembrar que - obvi
amente - sua Tensao de trabalho devera 
ser compativel com a de alimen~ao 
geral do circuito, uma vez que, em con
di~o "alta", as Saidas do C.MOS as
sumirao praticamente ESsa Tensao ... 

•••••••••••••••••••• 
NA PROJCIMA "AULA" 

DO ABC ... 
•••••••••••••••••••• 

A sequencia do presente assun
to, abordando a pratica das aplica~oes 
dos gates C.MOS, na "Aula" 22 (encar-
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tada em APE 57 ... ), mostrara uma in
trodu~o aos blocos digitais mais com
plexos (ASTAVEIS, BIESTAVEIS, 
etc.), suas constru~es a partir de con
juntos de gates simples, sua compara~o 
com estruturas circuitais transistoriza
das, os ca.lculos elementares e diversos 
circuitos aplicativos utilizando tais blo
cos ... Pela sua importancia, e o tipo da 
"Aula" para nao perder (como, alias, 
todas as "Li~oes" do ABC ... ). 

Senadafalhar,senenhumDire
tor daEditora "marcar bobeira" ou "pisar 
na bola" (como eles costumam fazer, 
obrigando a Equipe de Cria~ao, Labo
rat6rio e Produ~ao a fazer "milagres" 
para que Voces continuem a receber as 
"Aulas" e "Li~es" ... ), estaremos la ... 
Combinados ... ? 
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SIMPLES CONTROLE 
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Nas duas ultimas "Aulas" do 
ABC, com~os a nos aprofundar nos 
aspectos praticos dos Integrados DIGI
TAIS, o "comportamento" basico dos 
seus principais blocos e m6dulos, alem 
das fundamentaiscaracterfsticas, limites 
e parfunetros das principais "familias", 
com especial enfase nos C.MOS, com
ponentes cuja tecnologia e versatilidade 
ensejam um "monte" de projetos e mon
tagens a nfvel de Hobbysta ou de lni-

ciante ( conforme ja sabe o Leitor/Ho
bbysta de APE, e tambem notara o Lei
torf' Aluno" do ABC ... ). 

Como e "praxe" aqui nas 
"Li~es" do ABC, sempre procuramos 
anexar a "Aula'' pelo menos uma mon
tagem de circuito imediatamente uti
lizavel, atraves da qual o Leitor possa, 
"ao vivo", aplicar e desvendar os co
nhecimentos e conceitos aprendidos no 
m6dulo Te6rico ja demonstrado ... As-
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sim, para "nao deixar a peteca cair", 
junto com a presente "Aula" 21, aqui esta 
a tal parte PRA. TICA, representada pelo 
SIMPLES CONTROLE POR 
TOQUE. 

Trata-se de um circuitinho apli
cativo que pode ser adaptado com in
crfvel facilidade a qualquer aparelbo ou 
circuito eletro-eletronico ja existente, de 
modo a acrescentar-lbe a sofistica~ de 
poder ser ligado e/ou desligado pelo 
simples toque de um dedo do operador 
sobre dois pequenos contatos metalicos 
sensores ... ! Al guns pontos importantes 
aserem considerados quanto ao SI COT: 

- U sa, para sua alimenta\'.liO "pessoal", a 
mesma fonte de energia do aparelbo/ 
circuito ao qua) va ser acoplado, desde 
que esta se situe dentro da ampla gama 
que vai de 3 a 15V, e desde que o dito 
circuito ou aparelbo demande Corrente 
de no maximo 1 A (parametros mais do 
que flexfveis, e que abrangem - na prati
ca - um enorme numero de aplica\'.oes 
possiveis ... ). 
- Em stand by (em "espera" ... ) nao 
"puxa", para si pr6prio, Corrente mensu
ravel, OU seja: na pratica nao acrescenta 
nada ao consumo nominal do aparelbo 
ou circuito ao qual va ser acoplado para 
inserir o controle por toque ... ! 
- Ao contrruio do que ocorre com a 
maioria dos circuitos de controle por 
toque de um dedo, o SICOT requer 
apenas um par de minusculos contatos 
metalicos (e nao dois conjuntos de con
tatos, como e mais comum em projetos 
do genero ... ). 
- Tocando o pequeno par de contatos 
uma vez, inverte-se a situa~o previa de 
energiza\'.aO do aparelho/circuito co-
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mandado, ou seja: seestiver Ugado, des
liga, e se esti ver desligado , liga ... Basta, 
na verdade, um breve toque, com du
ra~o inferior a meio segundo, para que 
o m6dulo aceite o co man do, com toda a 
sensibilidade inerente ... ! 
- 0 projeto foi consubstanciado numa 
montagem compacta, sobre reduzida pla
quinha de lmpresso, de modo a mais 
facilmente poder ser "embutido" dentro 
de caixas de aparelbos/circuitos os mais 
diversos (detalbes mais adiante ... ). 
- A sua adapta~o e instala~ao, nos mais 
diversos casos, sera sempre muito facil. 
Uma mera "intercala~o" no caminho 
entre a natural fonte de alimenta~ao (pi
lbas, bateria, etc.) e o circuito propria
mente, a partir de apenas 3 conexoes ... 

Apenas como exemplo basico 
(daremos detalbes des~ prossiblidade 
pratica, ao final ... ) um radinho de pilhas, 
comum, podera "receber" facilmente a 
sofistica~ao do SITOC, com o que seu 
"ligamento/desligamento" passara a ser 
feito por modemo sistema de ... "en
costar um dedo" ... ! Na verdade, qualquer 
outra "coisa" que normalmente trabalhe 
alimentadaporTensaoCCentre3 e 15V, 
e que "puxe" uma Corrente maxima de 
lA, tambem podera - conforme ja suge
rido - receber o beneficio do SICOT ... ! 

Um detalbe: como a grande 
maioria de Voces, "Alunos" do ABC, ja 
podem ser considerados estudantes "vet
eranos ", a partir da presente "Aula", nas 
Se~oes de PR.A.TICA, as explicafoes 

//" 2 
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serao mais concisas, sem aquele "lambe
lambe" normalmente destinado ao "cal
ouros" ... Quern ainda for "calouro", 
inevitavelmente e porque esta chegan- . 
do agora a Turma ... Nesse caso, e im
prescindivel solicitar as "Aulas" anteri
ores (na fonna das Revistas ABC, desde 
o m1mero 1 ate o m1mero 20 ... ) para 
rapidamente atualizar-se e poder acom
panhar o "Curso" em pe de igualdade 
com os colegas ... ! Em alguma outra par
te da presente Revista, os interessados 
encontrarao um CUPOM especifico para 
tal solicita~o ... 

••••• 
- FIG. 1-P - 0 DIAGRAMA ES
QUEMATICO DO CIRCUITO · No 
nucleo l6gico do circuito, utilizamos os 
quatro gates NANO contidos num Inte
grado C.MOS 4011, comum ede baixo 
custo ... Dois dos gates (os delimitados 
pelos pinos 1-2-3 e 4-5-6 ... ) estao inter
ligadoscomo simples inversores, e como 
amplificadores poderosos de Corrente, 
em forma "cruzada" Ga vimos estrutura 
parecida, no passado, quando estudamos 
o BIESTAVEL com transistores bipo-. 
lares comuns ... ), ou seja: a Entrada de 
um bloco ligada a Saida do outro, e vice
versa ... Apresenfade umcapacitor(22n) 
e da pr6pria Resistencia da pele do dedo 
do operador, forma, entao, sobre o dito 
BIESTAVEL, uma rede de realimen
tafao de fase com constante de tempo de 
aproximadamente meio segundo, capaz 
de transformaroconjuntonum verdadei
ro AST AVEL... Isso quer dizer que, 

10M 
<8 8 

9 

inserido o valor ohrnico do dedo do 
operador (pelo simples toquesimultaneo 
aos dois contatos metalicos apropria
dos ... ), o pino4 do4011 (Saidado segun
do gate a partir da esquerda, no diagra
ma ... ) altemara seu estado digital, a 
intervalos de aproximadamente meio 
segundo, de "1" para "0", novamente 
para "l" , depois outra vez para "f)", e 
assim sucessivamente, enquanto o dedo 
do operador "la" estiver ... Na verdade, 
desde que nao se "demore" com o dedo 
sobre os respectivos contatos, por mais 
do que meio segundo (basta, sempre, um 
breve toque ... ) , a cada acionamento se 
invertera a anterior condi~o digital do 
pino 4 do 4011 ... Os dois ultimos gates, 
delimitados pelos pinos 8-9-10 e 11-12-
13, tambem arranjados como simples 
inversores, encontram-se "paralelados" 
( como vimos na parte Te6rica da presen
te "Aula" 21 ... ) de modo a promover um 
conveniente "refor~o" na Corrente final, 
disponivel na Saida conjugada (pinos 
10-11). Como as Entradas conjugadas 
(pinos 8-9 e 12-13) estao todas ligadas ao 
ja citado pino 4 de Saida do primeiro 
m6dulo circuital, todo estado momenta
neamente presente no dito pino 4 se 
manifestara em condi~ao oposta na Sai
da final (pinos 10-11). Essa condi~ao, 
nos pinos 10-11, e apresentada a base de 
umtransistordePot.encia(TIP31),atraves 
do resistor de lOOR, de modo que Ga 
vimos o "mecanismo" disso, em dis tan te 
"Aula" especifica sobre o TRANSIS
TOR COMO AMPLIFICADOR. .. }quan
do os ditos pi nos mostrarem estado "alto" 
(praticamente correspondente ao valor 

E 

+ 3-15V 

s 
+ 3-15v (MAX. 1A) 

TIP31 

T 
22n 

FIG. 1-P 
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P\NAGEM 
APARENCIA SIMBOLO 

~1,?-:ifl !·~~ 14 

2 13 

12 
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positivo da alimenta1tao, de 3 a 15V 
conforme os limites ja indicados ... ), o 
transistor "liga", com seu percurso co
letor/emissor assumindo baixissimo va
lor resistivo. Ja quando a Saida digital do 
primeiro bloco (pinos 10-11) se mostrar 
"baixa" (praticamente ao nfvel de "zero 
volt", ou correspondente a linha do 
negativodaalimenta1tao geral ... ), o tran
sistor ficara "cortado" (ja que e um 
NPN ... ), inibindo a passagem de Cor
rente pelo seu percurso coletor/emis
sor ... 0 citado transfstor, na instala1tao 
final do SICOT, situa-se em clara con
di~ao de "chave" ou "interruptor" 
eletronico, ficando simplesmente inter
calado no trajeto do positivo da alimen
ta~o original do aparelho/circuito aco
plado (a qual, lembramos, tambem serve 
para as necessidades de polariza1tao e 
funcionamento do pr6prio SICOT ... )! 
Conforme verernos com mais detalhes, a 
frente, essaa1tao bas ta para queo SI COT 
controle totalrnente a energiza~ao do 
dito aparelho/circuito acoplado, con
forme querlamos ... ! 

4 

s 
7 

11 

10 

9 

s 

FIG. 2-P 

- FIG. 2-P - PRINCIPAIS COMPO
NENTES DA MONTAGEM - Con
forme costumamos fazer nas Se1toes de 
PR.A TICA das "Aulas" do ABC, vamos 
daruma olhadamaiscuidadosa nos prin
cipais componentes do circuito, justa
mente aquelas p~as que apresentam ter
minais polari7.ados, que nao podem ser 
invertidos quando das suas liga1toes fi
nais a placa ... A figura mostra, entao, o 
Integrado C.MOS 4011 e o transistor 
TIP31, em aparencias, sfmbolos e pina
gens, de modo que, "visualmente", nao 
fiquem duvidas para o Leitorf' Aluno" 
durante a utiliza~ao das tais pe\;as ... 

-FIG.3-P-IAYOUT DOCIRCUITO 
IMPRESSO ESPECIFICO - Vista em 
tamanho natural ( o que facilita muito a 
c6pia direta, simplificando a confec~ao 
final ... ) a plaquinha de Circuito Impres
so especi'.fica para a montagem detalha, 
em preto, as areas cobreadas que devem 
restar ap6s a corrosao na solu~ de 
Percloreto de Ferro ... As areas em branco 
representam a superffcie da placa livre 

FIG. 3-P 

FIG. 4-P 

do cobre, ap6s a corrosao ... Como sem
pre, recomendamos oscostumeiroscuida
dos e aten1toes durante a c6pia, a tra1ta
gem, a corrosao, a limpesa ea fura~o da 
placa ... No final, tudo deve ser conferido 
com meticulosidade, na busca(eeventu
al elimina~ao ... ) de defeitinhos, "curtos" 
ou falhas, principalmente nas areas cor- · 
respondentes as pequenas ilhas destina
das aos terminais ("peminhas") do Inte
grado, inevitavelmente muito pr6ximas 
urnas das outras ... No mais, o padrao e 
simples, de facil execu1tao pra quern 
(como Voces ... )japraticou anteriomente 
em diversas outras montagens praticas ... 

-FIG.4-P-"CHAPEADO"DAMON
TAGEM - Agora, passamos a monta
gem propriamente, usandocomo gabari
to o costumeiro "chapeado", ou seja: 
urn a vis ta real da placa, pela sua face nao 
cobreada, com todas as principais pe~ 
devidamente posicionadas, identificadas 
pelos seus c6digos, valores e outros de
talhes "visuais" imporantes ... Observem 
mais cuidadosamente o posicionamento 

ABC DA ELETR6NICA 
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do Integrado 4011 (a extremidade mar
cada deve ficar voltada para o grupo de 
4 resistores situados numa das extremi
dades da plaquinha ... ) e do transistor 
TIP31 (cuja lapela met:Alica deve ficar 
direcionada para a borda oposta da pla
ca ... ). Aten~ao, tambem, paraquenaose 
lroquem os valores dos resistores, em 
fun~ao das posi~oes a eles destinadas na 
placa ... No mais, ao final, tudo deve ser 
cuidadosamente conferido (posi~oes, 
valores, polaridades, etc.), verificados 
tambem os pontos de solda (pelo "outro" 
lado da placa ... ), e so entao cortadas as 
sobras das "pemas" e terminais (pela 
face cobreada ... ). 

- FIG. 5-P- CONEXOES EXTERNAS 
A PLA CA - Ainda vista pelo seu lado 
nao cobreado, a placado SICOTmostra, 
agora, suas liga~oes extemas, que sao 
poucas e simples: os pontos "T-T" de
vem ser ligados, por fios nao muito lon
gos, a dois contatos met:Alicos de toque 
(que podem ate ser duas simples "ca
~" de parafusos, conforme sugere a 
ilustra~o ... ). 0 ponto E+ (de preferen
cia atraves de um fio vermelho, para 
manter uma norma de codifica~o ... ) 
deve ser ligado ao positivo da alimen
ta~o original do aparelho/circuito a ser 
comandado, sejam pilhas, baterias, etc. 
0 ponto S+ substituira, quanto ao tal 

circuito/aparelho, a anterior conexao do 
posltlvo da alimenta~o (recomenda-se 
que tal liga~o seja feita com fio bran
co ... ). Finalmente, o ponto "·" ( conexao 
recomendada em fio preto ... ) representa 
a linha "comum", devendo ser ligada ao 
negativo daalimenta~o original do cir
cuito/aparelho a ser controlado (conjun
tamente com a propria liga~o original 
desse negativo, ao proprio circuito/apa
relho ... ). 

- FIG. 6-P · DETALHANDO A INS
TALA<;AO/ACOPLAMENTO DO 
SICOT ... - Num diagrama de blocos 
muito facil de compreender, vemos como 
o SICOT deve ser "intercalado" entre a 
original fonte de alimen~o do circui
to/aparelho e este ultimo ... Na pratica, 
bas ta interromper a conexao original do 
positivo da dita alimenta~, efetuar as 
conexoes marcadas com F, e observar a 
jaexistenciadas conexoes marcadas com 
J ... Observar com aten~ todas as pola
ridades, de preferencia utilizando nas 
liga~oes cabinhos isolados nas cores 
recomendadas no item anterior (verme
lho, branco, preto ... ), que servirao como 
pratica codifica~o as conexoes ... Em 
seus aspectos puramente eMtricos e 
eletr0nicos, as liga~oes da instal~ao sao 
tao simples e diretas, que nem precisam 
de maiores explica~s ... 

- FIG. 7-P · UM EXEMPLO PRATI
CO DE UTILIZA<;AO - Dentro dos 
moldes Msicos propostos no diagrama 
da figura anterior, qualquer circuito ou 
aparelho originalmente alimentado por 
Tensao CC entre 3 e 15V, e cujaCorrente 
de ope~o nao ultrapasse IA, podera 
receber a sofisticada intermedia~ do 
SICOT ... Entretanto, um exemplo bas
tante pratico e elucidativo, encontra-se 
sugerido na figura 7-P, com ainstala~o 
do modulo no controle de um radio de 
pilhas comum, cujo "ligamento/desliga
mento" passara a ser feito pelo toque de 
um dedo sobre contatos facilmente colo
cados em ponto conveniente ... Obvia
mente que o controle de "liga-desliga" 
original deve ser desativado. .. Certa
mente sera possivel encontrar, dentro da 
caixa do dito radio, um espa~o destinado 
a acomoda~o da plaquinha do SICOT, 
que e bastante pequena e de facil "embu
timento" em qualquer cantinho so
brante ... 

••••• 
Embora em todos os exemplos e 

diagramas ate agora mostrados, os conta
tos metalicos de toque tenham sido indi
cados como dois pequenos parafusos, 
dos quais as respectivas "cab~" sao 
usadas para o efetivo sensoreamento 
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( devem, para ser "abrangidas" pela pon
ta de um dedo, ficar na instal~ final 
a cerca de meio centfmetro uma da ou
tra ... ), nada impede que qualquer outro 
par de contatos metalicos ou superffcies 
condutoras seja utilizado, na pratica ... 
Por exemplo: no comando de um radio 
de cabeceira, talvez seja conveniente 
usar duas Jargas faixas metalizadas, de 
modo que mesmo sonolento ou ate no 
escuro, o usuario tenha apenas 9ue por 
toda a mao em cima dos ditos contatos, 
para promover o "ligamento" ou "desli
gamento" do dito radio ... 

RI. 7-P 

Na verdade, a sensibilidade do 
circuito do SICOT e tao elevada, que 
mesmo estando os dois contatos metali
cos fisicamente colocados - num outro 
exemplo- a um metro de distancia um do 
outro, tocando-os com um dedo da mao 
direita e um dedo da mao esquerda, a 
efetiva a~o de ''liga-desliga" se dara, 
com seguran~ ... ! 

Um lembrete final: como ali
menta~oes de 12V situam-se bem "den
tro" da faixa recomendada para o funci
onamento do SI COT, as aplic~oes "au
tomotivas" nos parecem ideals para o 
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dispositivo .. .! 0 pr6prio posicionamen
to e instala~ao dos contatos metalicos 
sensores toma-se f1cil e pnitico, nos 
vefculos modemos, invariavelmente do
tados de paintis em pIAstico, obvia
mente isolantes, como convem ... 

• 1 - Circuito Integrado 
C.MOS4011 

• 1 - Transistor TIP3 l 
e 1 - Resistor lOOR x l/4W 
• 1 - Resistor 1 OK x 1/4W 
• 1 - Resistor 4M7 x l/4W 
• 2 - Resistores lOM x 1/4W 
• 1 - Capacitor (poliester) 22n 
• 1 - Placa de Circuito Impresso 

especffica para a montagem 
(5,1 x 1,9 cm.) 

• - Fio e solda para as liga'rOes 

• 2 - Contatos metalicos para a ~o 
de "toque" ... Na verdade, qualquer 
pequena superffcie condutiva, como 
duas "cab~as" de parafusos, duas 
pequenas areas cobreadas, etc., ser
virao... A solu~ao final dependera 
muito do tipo de acabamento preten
dido pelo Lei tor/ Aluno, e tambem da 
aplica~o pretendida (VER TEXTO 
E FIGURAS/EXEMPLO). ♦ 

•••••••••••••••••••• 

BASTA LIGAR 
(011) 223-2037 

•••••••••••••••••••• 
ABC DA ELETRONICA 
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INFORMATICA PRATICA ti O ABC do PC! 
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I 

'ARTE I 

Nas quatro primtira:, partes do ABC 
DO PC (INfORMJ\TICA PRJ\TICA), 
publicadas respectivwnente em APE 52, 
53, 54 e 55, o Leitor, "candidato" a 
usuruio de um micro-computador pa
drao IE M (que, por aqui, chamanios pe
lo apelido universal de ... PC) ja recebeu 
uma boa carga de infonnai,oes pratica!> 
(ao lado de - inevitavebnente - alguma 
teoria .•. ) sobre os componentes "ffsicos" 
do PC, sua interligai;ao mecanica e ele
tro-eletronica, as fun9()CS das diversas 
placas que formam o computador, 
nogoes essenciais sobre hardware e 
software, etc ••• 

Vim<,s tamb6m, em recente artigo da 
i.erie, as bases te6ricas e praticas (sem
pre a nfvel de WllW'.io, ja que a intem;iio 
do ABC DO PC nao t "formar" tecni
cos err. <.orr.putai_.iio ou manuten.,ao de 
computadores, nem especialistas em 
prognuna<;iio, oonfor~ ja explicamos 
varias vezes ••. J dos SISTEMAS OPE
RACIONAIS (softwares de sislema,J, as 
fun.,oes c maneJos elementares do DOS, 
swi estrutura de C<JMANJJ(JS e PRO
<iRAMAS, a estrutura hienirquka dos 
ar4uivos em Dll<l-'J (JJ<l<JS e SUB-

DJRI: I (JJ<J US, a "rnncga<;iio" alraves 
dessa "arvore" de c'iret6rios c a:, con
veni,oes para a denomirut<;iio de arqui
vos, programas, etc. 

0 conjunto de eonhecimentos at6 
agora ad4uirido~, rnesmo supondo 4ue 
antes o caro Leitor era um absoluto 
"pagao" no assunto, ja e sufidente para 
desinibir o principiante, fa,-;endo-o 
"perder o medo", aq uele "friozinho na 
espinha" que bate ,na pessoa quando 
sent.a. pela primeira vez, a trente de urr: 
computador e fica esfregando as rnaos, 
estalando os dedos, sem "coragem" de 
"tentar" algurr.a coisa ou pron:over al
guma a.,ao •.. 

Agora, porem, que Vares ja se en
contram devidamente "batizados", sub
metidos que foram aos "rituais de ini
cia<;ao", podem (ou melhor, devem_) 
com~ar a "fu<;ar" mais profundamente 
na estrutura opern.cional do PC, perso
nalizando-o e adequando-o as necessi
dades, gostos e condi<;&es pessoais de 
uso, otimi.,,ando as rea9oes e oomporta
mentos tanto do pr6prio hardware 
quanto dos aoftwares utilizados (princi
palrnente o pr6prio software de Sistema, 
o famigerado I)( >S •.• ). Assim, no pre-

;;,e11te segmento do ABC DO PC (e 
tarnliem nal.Jueles que serao publicados 
11~ pr6ximas Edi9oes de APE. .. ) esta
ren ts falando sobre coisas mais "no 
t:hao", procedin·entos e detalhes quase 
que essencialmente praricos, e que visam 
"aproximar'', cada vez rnais, o homem e 
a m&:juina, integrando-os um ao outro 
sempre com a inteni,iio de fazer essa 
"parceria" cada vez mais produtiva, util 
e agradavel...! 

••••• 
- QUADRO I - OS (IMPORTAN

TES-) ARQUIVOS DE CONA
GURA<;AO - N6s ja vimos, em re
cente mareria da presente rerie, a se-
4uencia de "eventos", automaticos, 
que se dao logo no boot ou iniciali
zai,ao do PC (momento em que se liga 
o interruptor geral ou em que - por 
qualquer motivo - se pressiona o botao 
de reaet. •. ). Vamos, agora, fazer uma 
an.ilise ''paralela" dessa mesma se
quencia de eventos, considerando a 
importante a.,ao dos chamados AR
QUIVOS DE CONFIGl 1RA(;AO •.. 
Tais arquivos sao dois, o primeiro de
les (tanto em importancia quanta em 
"ordem de leitura" ... ) chamado CON
FIG.SYS (um "arquivo de sistema" ••. ) 
e o segundo denominado A UTC E
XEC.BAT (na verdade, um "progra
ma", ou "arquivo de lote", executavel 
- notem o "sobrenomc" BAT ... ). 0 
CONFJG.S YS ~ autornaticamente 
criado pclo pr6prio programa de insta-
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BOOT 
AO LIGAR O INTERRUPTOR GERAL, 
OU DAR O "RESET' 

Af;AODA BIOS 
SEGUE AS INSTRU(;OES DO "SETUP-, DADAS OU 
MODIFICADAS POR UM TECNICO, OU PELO 
PROPRIO usuARIO EXPERIENTE-

• CONTA MEMORIA RAM 
• "RECONHECE" HARDWARE 

PROCEDIMENTO!::> 
AUTOMATICOS 
(OU "SEMI-AUTOMATICO 

-CARREGA" COMMAND.COM 
E ARQUIVOS "ESCONDIDOS" 

t 
I "LE" CONFIG.SYS E CONFIGU!y\ I 

OSISTEMA 

t 
"LE" AUTOEXEC.BAT E 
EXEC UT A SUAS "ORDENS" 

t 
APRESENTA O PC PRONTINHO 
PARA USAR, CONFIGURADO 
E COM PROGRAMAS CARREGADOS 
DE ACORDO COM O HARDWARE 
E O "GOSTO" DO usuARIQ_ 

l~o do DOS, ja que - na pratica -
sua utiliza,;ao e quase que obrigat6ria 
( embora nao absolutamente impres
cindf vel para o funcionamento do 
PC. .. ). Se o PC do caro Leitor nio ti
vertal arquivo, obrigatoriamente loca
lizado no diret6rio raiz (normalmente 
C:\ ), ele devera - na rnaioria dos ca
sos - ser criado pelo usuario ... Mesmo 
que Lal arquivo exista no momenta da 
aquisi<;ao do PC, e muito provavel que 
o usuario tenha que edila-lo, modi
fica-lo ou adequ.1-lo ... Se o diret6rio 
raiz nio possuir taJ programa de con
figura,;;ao, o DOS utiliza, no boot., uma 
configura<,;ao simpliticada, default 
(PadraoJ, que nem 1,empre e a melhor 
ou a mais adequada para os recursos 
ou necessidades rotineiras de utili
za,:,:ao do micro. 0 arquivo CON
FIG.S YS e sempre "lido" e "levado 
em cont.a" pelo PC, logo ap6s os ar
quivos de sistema essenciais terem sido 
"carregados" (ver ()uadro), quando 
entao "diz" ao DOS quais sao os re
cun,os e dispositivos (chamados de 
DEVICES ... ) que o usu.trio quer e que 
devem se wbrepor as condi<;oes de
fault. .. H o programa (em "arquivo de 
lote" ... ) AUTOEXEC.BAT, normal
mente nio e criado de forma automa
tica, na instaJa<,;ao primeira do DOS ... 
Ele deve, entao ser "montado" ou 

criado pelo t:ecnico que realizou a in
tegra<,;ao (montagem das placas que 
formam o PC. .. ) ou mesmo pelo pr6-
prio usuario. TaJ prograrna e "lido" e 
executado, em seus div.:rsos itens ou 
passos, !Ol,!O depois do CONFIG.SYS, 
durante os procedimentos de boot. Na 
"montagem" do AUTOEXEC.BAT, 
cada linha do dito arquivo/programa 
corresponde a um comando que o 
DOS executar.1 automaticamente e em 
sequencia i,empre que o PC for liga
do ... S6 para dar aJguns exemplos pre
vios: se o usuario desejar que, logo 
ap6i, o boot, ja se apresente "carrel:!a
do" detenninado programa que utiliza 
com trequern.:ia, a l.inha, sintaxe ou 
conjunto de caracteres que formarn o 
comando de "chamada" do dito pro
grama deve constar do AUTOE
XEC.BA T (e situada em "ultimo lu
gar" na sequencia do dito AUTOE
XEC.BAT, ja que as execu,;;oes sem
pre obedecem a ordem das inser,;oes 
dos comandos no dito arquivo de lo
te ... ). Outro caso tfpico de utiliza,:,:ao 
"obrigat6ria" do AUTOEXEC.BAT 
encontra-se na aplicac,:ao do MOUSE: 
para que este dispositivo de entrada 
funcione, e necessruio que esteja devi
damente "carregado" um programinha 
especffico (MOUSE.COM ou coisa 
que o vaJha. .. ). Embora o comando 

BUSCA O "SISTEMA" NOS DRIVES, DE 
ACORDO C/INSTRU<;DES DO "SETUP--

"ARQUIVOS DE CONFIGURA(;AO" 
CRIADOS PITECNICO OU 
CRIADOS/MODIFICADOS PELO 
PROPRIO usuAR10_. 

CD 
que carrega o programa do MOUSE 
possa, perfeitamente, ser "chamado" 
atrav6s da digit~o do seu "nome" 
atraves do teclado (ver artigo anterior 
da presente s6rie •.• ), obvi.amente que 6 
muito ma.is confortavel e nipido que o 
dito MOUSE ja se apresente funcio
nando assim que "abrir" a primeira te
la de apresentru;ao ao usuario, nota
damente nos programas chamados 
"graficos", ou que possuam uma in
terface grafica ( como e o caso do pr6-
prio Sistema Operacional DOS 5.0 ou 
superior - detaJhe.-; na parte final da 
presente mat6ria. .. ). 0 AUTOE
XEC.BAT faz isso para Voce, como 
se fosse um "digitador rob6", prepa
rando e carregando automaticamente 
os prograrnas de uso imediato, logo em 
seguida aos procedimentos do boot. .. ! 

••••• 
NO<;OES BA.SICAS PARA A 
CRIA<;AO DOS ARQUIVOS 

DE CONFIGURA<;AO 
(CONFIG.SYS E AUTOEXEC.BAT) 

Embora sejam assuntos e temas que 
envolvam um razoavel conhecimento 
"tecnico", tanto de hardware quanto de 
software (al6m de boas no;oes do pr6-
prio Sistema OperacionaJ - DOS •.. ), a 



58 

LY-FREE 
ELETRONICA 

AOUELE CIRCUITO INTEGRADO 
OUEVOCEPROCURA,ENAO 

ACHA ESTA NA LY-FREE 

LY-FREE ELETRQNICA LIDA. 
Rua General Couto de MagalMes, 224/226 

Santa lfig~nia • Sao Paulo• CEP 01212-030 
Fone:(011)222-7311 Fax :(011)222-7620 

CADINHO ELETRICO ORIONTEC 

lndispensavel para industrias 
elelro-eletronicas 

klNII p/eoldagetn • dNoldapln de COttlponwttH :efff6nlcoe 

• T trmoatato A4.lkm.i\tco 
• T ~•tut• ~•tiv.l 
• Cub■ ~c lnox 
• T ■rnanhoa 1,xlh3 • 400 w•t:1;'2:20 
• T amanho1 20x20x~ - 700 w•tl/220 
• Tamanhot :ro..20,.:,, · 1050 watl/220 

TRANSCODERS 

• lnt.-no para video 
• NTX• 4,7e4,8 

Para todo1 01 tipoa de video cataete 
· lnte<no para TV 

• TV1 para TV1 lmportadu de NTSC para PAL-M 
• TV2 • para TVI naclonal1 de PAL·M para NTSC 

TS 5050 • nltrno • 
Para elmer .. , video cauetu, video,di1co1 e 

vldeo-1amt1 dt NTSC para PAL-M 

Rua Jurupar1, 84 • Jabaquara 
CEP: 04348--070 

Telefone: (011) 585 9671 

ABC DO PC (S!! P ARTE) 

"confe<X;lio" ou montagem do CON
FIG.SYS e/ou do AlTfOE
XEC.BA T nao slio "bichos de sete ca
be(;a.s", estando ao alcance (nos seus as
pectos mais bru.icos e e.ssenciais ... ) mes
mo do iniciante ... 

Ambos os arquivos podem ser cria
dos atrav6s de qualquer EDITOR DE 
TEXTO simples, que trabalhe em AS
CII puro (conjW'lto de caracteres bru.icos 
"aceitos" e reconhecidos pelo DOS ••• ), o 
que pennitira a sua digita~ao direta via 
teclado .•• Os dois arquivos de configu
ra;ao devem. obrigatoriamente, ser in
seridos - como ja foi dito - no diret6rio 
raiz (C:\, se o DOS "residir" no drive 
C, ou seja, na winchester ... ). 

L' ma das possibilidades ( existente em 
qualquer versao do DOS, mesmo meio 
"antiguinha" ... ) 6 usar-se o comando 

COPY CON CONFIG.SYS 
(cria o arquivo CONFIG.SYS no di
ret6rio "vigente" ... ) 

OU 

COPY CON AUTOEXEC.BAT 
(cria arquivo AUTOEXEC.BAT no di
ret6rio "vigente ... ). 

0 comando COPY CON serve para 
criar um arquivo/texto (sempre em AS
CH puro ... ) no disco, a partir de infor
ma~oes digitadas diretamente no teclado 
do PC... A sintaxe ccy,; representa a 
simples abrev~ao da palavra console, 
4 ue desig na, em ingles, o "lado de fora", 
gabinete e teclado, do computador. .. ). 
lJt::S1>a forma, digitando-se, no aviso de 
prompt 

COPY CON CONFIG.SYS (enter), "i
naugura-se", imediatamente, o ar4uivo 
CONFIG.SYS no diret6rio corrente ... 

- Em seguida, cadalinha dos COMAN
DOS DE CONflGUHA(AO (sinta
xes e parfunetros) deve ser digitada, 
terminando-se cada uma por (enter). 

- Ap6s ser dado o (enter) corresponden
te a filtima linha de corrando, digita
se: 

(Ctrl) + Z (enter) com o que se "avisa" 
o sistema que o arquivo toi finalizado ... 

- Surgint, entao, na tel.a, um aviso de 
q ue "foi copiado um arq ui vo", seja em 
ingles, seja em portugues (dependendo 
do idioma em que esta o seu Sistema 
Operacional. .. ) e ... pronto! 0 arquivo 
CONFIG.SYS ja estara devidamente 
criado e posicionado para uti.liza;;:ao a 
partir do pr6x.imo boot dado no PC ••• 

De uma forrna geral, o procedimento 
para a c~ do arquivo AUTOE
XEC.BA T atrav6s do comando COPY 
CON e identico ... Quanto l sintaxe (C
trl) + Z trata-se de uma das diversas 
f~oes especiais ou conjuntos de tecla 
de «atalho" possfveis num tec1ado pa
drlio de PC (veremos muitos casos "pa
recidos" no decorrer da presente ~
rie ... ). A quele sinalzinho de "mais" no 
meio da sintaxe indica que deve ser 
premida a tecla especial C1rl e, sem 
soM-la, apertar tamMm ~ tecla da letra 
Z (liberando-se arnbas as teclas err se
guida. •• ). Esse 6 o aviso padrao de "fim 
de arquivo", re.conhecido pelo COS, 
lembrem-se ••• 

••••• 
Nas versoes mais modernas do DOS 

(5.0 ou inais recentes ... ), existe um pro
grama, chamac!o EDIT (nome completo 
EDIT.COM ... ) que pode ser utilizado de 
n aneira ainda mais pratica, tan to para a 
cria;;:ao quanto para a eventual modifi
ca,;:ao ou ac!equa;;:ao dos arquivos AU
TOEXEC.BAT e CONFIG.SYS ... 0 
EDIT 6 um programa de ECITOR DE 
TEXTO, muito bru.ico, portm muito 
util, tratalhando tamMm apenas em 
ASCII puro (nao tern as sofistica;;:oes e 
"frescuras" de EDITORES DE TEX
TO especializados que sao APLICA TI
VGS destinados a trabalhos mais com
pletos e complexos, ccm textos - con
forme , eremos em f uturos artigos da 
presente s6rie ... ). 

Como o EDIT 6 um programa do 
DOS, uma vez "estando" no dito DOS 
(exemplo: se os arquivos do Sistema 
DOS estiverem no diret6rio DOS sob o 
ciret6rio raiz C:\ , o prompt estara 
ffostrando C:'\ DOS>_), basta digitar: 

EDIT (enter) para se "entrar" e execu
tar o dito programa. •• 

- Abre-se, entao, uma "tela de edi~o", 
atrav6s da qual pode se dar o nc,rr.e ao 
arquivo que se vai iniciar, digitar as 
respectivas linhas de texto e - fina.1-
mente - gravar en, disco o arquivo alI 
criado, e depois, "sair do EDIT", re
tornando-se ao prompt do DOS ..• 

- U n,a op<;:ao mais pratica e direta, 6 ja 
digitar-se o norr.e e a exteosio que se 
deseja atribuir ao arquivo a ser criado, 
logo ap6s o termo EDIT no pn:,mpt do 
DOS, cc•m c que ja se abre o programa 
com o norr:e do arquivo devidamente 
criadc•, bastandc entao digitar-se as li
nhas de texto desejadas. Vejam o 
exemplo a seguir, para a c~ao de urr; 
AUTOEXEC.BAT: 

EDIT AUTOEXEC.BAT (e11ter) 
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- Aberta a tela do EDIT, digita-se, 
entiio, linha por linha (fina)j7.8Ildo·cada 
un:a com um (enter)...) os comandos 
desejados para o exen:plificado AU
TOEXEC.BAT, depois do que basta. 
"mandar graver" ( existem inst:ru;;ces 
para taI ordem, dentro da propria tela 
do EDIT ... ) e, em seguida, "sair" para 
o prompt do DOS (tamb6r. ~ n:ostra
da na tela, uma ~ para se efeti
var tal orden:_.). 

••••• 
0 CONTEUDO DOS 

ARQUIVOS DE CONFIGURACAO ... 

Tanto no CONFIG.SYS quanto r.o 
AlITOEXEC.BAT existem algwnas 
sintaxes muito eE:pecfficas para os CO
MANDOS e SUB-COMANDOS, as
sunto um pouco extenso, e que sera vis
to em detalhes em futuro artigo da pre
sente oorie (logo, logo.-). De qualquer 
modo, desde ~ 6 importante saber que o 
CONFIG.SYS relaciona con~oes es
peciais do .. relacionamento" entre o 
hardware e o software disponfveis, de 
mcdo a perfeitamente configurar o PC 
para o uso_. V amos fazer uma breve 
analogia, para V oc& entenderen: me
lhor esse neg6cio de "configurai.ao": 
para se usar corretamente um VI
DEO-CASSElTE, por exemplo, temos 
que antes, configm:f-lo, acionando al
gumas chavinhas ou comandos, para in
dicar (entre outras coisas ••• ) a·-.eJocidadc 
da gra~ ou ~ (SP, LP, 
etc.), o sistema de wleo utilimdo oa fita. 
(NfSC, PAL-M, etc.), o tracking, etc. 
Todos esses procedimentos previos, 
constituenc uma "confi~", sem a 
qual o VIDEO-CASSElTE pode at.6 
funcionar, mas niio "nos conformes" 
dos nossos desejos ou necessidades mo
ment.aneas! 

Deu pra "sentir" do que se 1!8,ta esse 
"neg6cio" de CONFIGURAc;Ao_? E 
por at:... Quertoes como a identifi~ 
dos conjuntos de caracteres (acentos, in
clusive.-) apropriados ao idioma, forma 
de escrita do honfrio e da data, progra
mas ~ existentes dentro do DOS, 
mas que devem ser "carregados" para 
a~o efetiva, de "gerenciamento" da 
mem6ria RAM, de~ das "por
tas" (serial e/ou parale)a) a serem usadas 
(e para que_), de~iio do n6mero de 
arquivos que podem ser simultaneamen
te utilli:ados pelos acessos do DOS aos 
discos. defim!;;iio dos "tamanhos" do 
ambiente (em Kb) utilizado efetivamen
te pelo DOS e i;elo seu prcK'eSSador de 
conandos (COMMAND.COM), ade
qu~ cu en::uJa:.:iio de· COS atual a 
versoes anteriores do sistema operacio
nal (permitindo usar programas antigos, 
por exemplo ... ), sao exemplos de alguns 

dos prlncipais .. dispositivos" a serem 
automaticamente carregados via CON
FIG.SYS e cujas linhas de con:ando de
van ser inseridas no ditc• cujo, ou i:elo 
t6cnico que montou o PC ou pelo i;r6-
prio usumo mais experiente (n§o ~ di:ff
cil, Voe& verao em breve futuro ... ). 

Quanto ao A UTOHXEC.BAT, inclui 
linhas de comando, que c PC .. interpre
ta" ccmo se fossem digitadas em se
q~ncia atrav6s do proprio teclado ••• 
Como todo ARQUIVC DE LOTE (i
dentificado pela extenslio executivel 
BAT-,), o AUTOBXEC 6, ~encial
rrente, um "agilizador'', wr. econon:,iza
dor de .tempo. wn .. automatizador" de 
procedimentos que - de outra forma -
teriam que ser obtidos via digitagiio in
dividt: al no teclado! E ,certo que o AU
TOEXEC constitui wn arquivo de lote 
(BAT) especial. poren: submete-se As 
mesmas regras de todo e qualquer bim::h 
file. •• 

Serr.pre que quiser, o uswui.o pode 
criar um arquivo BAT para automatizar 
ou agiliz.ar comandos ou procedimentos 
muito usados ... Por exemplo, se quiser
mos agiliz.ar a imediata entrada do i;ro
grama ES"TOQUE.EXE, no seu sub-di
ret6rio FRUTAS.RLT, indo at.6 o ar
quivc BANANA.1XT, para atualiz4-lo 
ou editi-lo, podemos criar urr. arquivo 
executivel BAT e<•n:• o ncme de, diga
mcs, BANANA.BAT, constando o dito 
cujo das seguintes linhas de ccmando: 

CDC:\FRUTAS.RLT 
ESTOQUE 
BANANA.TXT 

- Digitando-se (esteja, previamente, on
de estiver ... ) BANANA.BAT (enter), 
imediatamente o DOS "levanf'' o 
uswui.o ao "local" (arquivo) desejado, 
sem ter que passar por todas as digi
~oes e sintaxes intennedimias. .. 

- E born lembrar que a frase "esteja, 
previamente. onde e.sti:Yer"", dita a1 no 
item anterior, derende da inse~o 
previa de um irr portante comandc, no 
ja mencionadc AUTOEXEC.BAT, Ot:; 

. seja, da detennina~ao do PA TH OU 

.. caminho de procura" tr~o para o 
sistell'a, e desde que o dito PA111 in
clua o exemplificado diret6rio FRU
TAS ... 

Em futuros artigos da presente s6rie, 
"mastigaremos" alguns CONFIG.SYS e 
AUTOEXEC.BAT ja detalhados, para 
uso pratico e real, bem corr.a as expli
c~oes e identifica<;oes de seus coman
dos e sub-comandos especfficos ••. Cc,mo 
ja mencionamos, o assunto 6 um pouco 
extenso, e "ocupara'' um ou dois artigos 
inteiros da oorie, em breve oportunida
de_, 
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MAIS COMANDOS DO DOS_. 

Embora lutamos aqui, no ABC DO 
PC corn a jli "cronica" falta de espac;o 
(uma sfndrome que acompanha APE 
desde sua ~. quase cinco anos 
atras, pois sempre M. mais coisas a mas
trar e publicar do que pSginas e espai;os 
oa Revista. .. ), vamos procurar, ao Iongo 
da ~rie ABC DO PC, mostrar ( com ex
p~s...) os principais comandos e 
prograrnas internos do DOS, sempre 
tendo como referencia a versao 5.0 des
se Sistema Operacional (guando houver 
rnotivo ou necessidade, a referencia a 
oub:as versoes, rnais antigas ou rnais no
vas, sera feita. .. ). 

Ern ordem "rnais ou rnenos alf~ti
ca" trazernos agora rnais alguns cornan
dos (nos pr6ximos artigos da ~rie, a 
presente sub-Se¢o trara a "conti
n~ao" ... ). Nas re)ai;oes, para sirnplifi
car as coisas, o prirneiro itern se refere a 
sintaxe blisica ( e eventuais parame
tros ... ). Os caracteres e tennos ern NE
GRITO referem-se sempre ao gue deve 
ser efetivamente digitado. 0 gue se se
guir (segundo itern), grafado em carac
teres NORMAIS, explica o comando e 
suas fung{)es/utilidades... Finalmente, 
guando aparecer urn itern em caracteres 
ITALICOS, isso evidenciara instru¢es 
complementares gue forem julgadas irn
portantes-. Combinados ... ? 

CHKDSK-
verifica e faz urn relat6rio do estado do 
disco e da mem6ria RAM. 

CHKDSKA:-
seguido do nome do drive analisa espe
cificamente aque/e disco. 

CHKDSK C:/F -
o parfunetro /F permite corrigit os erros 
ou defeitos encontrados no disco. 

CLS-
"limpa" a tela e desloca o cursor (aviso 
de prompt) para o canto superior es
guerdo da dita cuja. 

DATE-
rnostra e permite alterar (por digitai;ao 
direta no tecladoJ a data corrente, dada 
pelo "calendlirio" intemo do DOS. 

DEL-
elirnina ("deleta'') wn arquivo especifi
cado. 
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DEL C:\ PRlITAS\ BANANA.TIIT -
exemplo pratico - "deleta" especifica
mente o arquivo BANANA.TIIT do di
ret6rio PRUTAS, sob C:\ 

DOSSHEIL-
inicia a interface graftca do DOS 
(versao 5.0 ou superior ... ). 

FORMAT-
formata (prepara) urn disco (normal
mente disquete) para uso pelo DOS (es
tabelece os setores e trilhas para gue o 
dito disco possa ser lido e/ou gravado 

f'ORMATA:-
exemplo pratico - ~ preciso especificar, 
como parametro, a unidade ou drive on
de se encontra o disco a ser fonnatado. 

FORMAT B:/S -
exemplo pratico • com o parametro IS o 
disco, aMrn de fonnatado, recebe a gra
vai;ao dos arguivos de Sistema, gue 
permitem inici.alizar o PC a partir da
que/e disco espec{fico. No ca.so do 
exemplo, estamos mandando formatar 
com Sistema, o disquete inserido no dri
ve B ... 

HElP-
mostra, na tela, textos de ajuda e infor
mai;ao guanto ao COM ANDO especifi
cado a seguir: 

HELP fORMAT -
exemplo pratico - com o nome de urn 
comando ap6s a sintaxe blisica (HELP), 
mostra a ajuda espec{fica. No ca.so, ate
la rnostrara todos OS parametros e varia
veis para o comando FORMAT ... 

LABEL-
permite criar ( digitando-se a seguir, no 
teclado), modificar ou rnesmo eliminar o 
oome ("r6tulo" ou label) de um disco, 
sempre usando urn tenno com no mlixi
mo l l caracteres 

LABELA:-
exernplo prlitico - sern parftmetros, mos
tra o "nome" (ou a ausencia dele ••• ) de 
um disco (no caso, o disquete inserido 
no drive A), permitindo, em seguida, a 
colocac,:iio de um nome, ou a sua rnodifi
ca<;iio. 

LABFL B: PRlITAS-
exernplo pratico - se, al6m da "tela" do 
drive, for tamb6m especificado no "no
me" desejado, nos parftmetros, o disco 
(no caso o disquete inserido no driw; 
B ... ) recebera O "r6tulo" OU label res
pectivo (no ca.so, 0 disquete passara a 
"chamar" PRlITAS ... ). 

MEM-
verifica e rnostra um relat6rio da mem6-
ria RAM utiliz.ada, a disponivel, as lireas 
"reservadas" da rnem6ria, etc. 

MEM/P-
com o parametro /P relaciona tamMm 
todos os programas correntemente 
carregados na RAM. 

MORE-
na verdade, urn SUB-COMANDO do 
cornando DIR (jli explicado ... ), ou de 
outros comandos gue permitam a visua
liz~ de listas ou arguivos na tela. 
Permite mostrar "wna tela de cada vez" 
(sem que os textos ou caracteres fiquem 
"correndo", no caso de arquivos muito 
grandes ... ). Pede e espera o pressiona
mento de wna tee/a qualquer para con
tinuar (mostrar a pr"xima tela...). Ob
servar sintaxe/exernplo, a seguir. 

DIR/MORE-
exemplo pratico - observar a inseri:;:ao 
obrigat6ria do caracter / eotm os co
mandos DIR e MORE. No caso, rela
cionan1. na tela, uma tela de cada vez 
(esperando a digitar;ao de wna tee/a 
qualquer, para continuar ... ) os arguivos 
e sub-diret6rios do disco/diret6rio cor
rente. 

• •••• 
0 SHELL DO DOS ... 

Ja vimos, nos artigos anteriores da 
presente ~rie. que o Sistema Operacio
naJ (software de Sistema), vulgo DOS, e 
urna esp&:ie de "gerente" e de "in~r
prete", facilitando a comunicai;ao entre 
o usuario e o PC, alem de promover o 
born aproveitamento dos recursos de 
ban:lware existentes no cornputador ••. 
Na verdade, contudo, o DOS nao e algo 
onif.frio, urn bloco 6nico e "fechado" 
corn todas as "capacidades" concentra
das ••• Sua estrutura (obra de urn born 
n6rnero de fantasticos desenvolvedores 
e programadores que - apesar de todas 



as nossas pequenas .. rec~" me
recem sempre os maiores elogi.os e re
conhecimentos".) intema 6 fracionada 
em grandes "blocos de f~ao" (nio 
vamos entrar, aqui em detalhes e no
menclaturas que nao dizem respeito ao 
usuario - muito menos ao iniciante".), 
que podem - a grosso modo - ser classi
ficadas ou divididas em dois setores: um 
NUCLEO (que controla, basicamente, o • 
l:mdwan:. •• ) e um interpretador de 
COMANOOS ( que faz a intermedia9ao 
diteta entre o usutrio e a rniquina, in
cluindo a{ a apresenta¢o do sinal de 
prompt na tela e a "aceitas:ao" dos co
mandos digi.tados no teclado. 

E nesse segundo bloco (o interpreta
dor de COMANDOS ... ) que reside, 
contudo, o maior problema ou os even
tuais "conflitos" entre o usuario e o 
PC ... Em smtese, nao e muito f.1cil "de
corar'' uma "porrada" de COMAN
DOS, sintaxes e para.metros, todos mui
to rfgi.dos e "hermeticos", nao admitin
do nem o mais min6sculo errinho (wn 
simples "espac;o", "digi.tado onde nao se 
deve", ja e suficiente para invalidar wn 
COM.ANDO do DOS ... ). Alem disso, 
como toda a sintaxe basica foi desenvol
vida "em cima'' da lingua inglesa, os 
usuarios que utilizem outros idiomas 
Wm dificuldades naturais em lembrar, 
digi.tar e interpretar corretamente aquele 
"monte" de "palavras" e "siglas" esqui
sitas ••. 

A~ a versao 4.0 do DOS, simples
mente nao baviajeito ... Toda a cornuni
cac;ao entre o usuario e o PC tinba q ue 
ser feita atraves de sintaxes de comando 
digitadas via teclado, a partir do cun,or 
ou sinal de prompt rnostrado na tela do 
monitor (Notem que nao estamos, aqui, 
falando de PROORAMAS que rodas
sem sob o DOS, e que • eventualmente 
- apresentassern interfaces mais amiga-
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veis, aceitando ate cornandos via mouse, 
ou via telas grMicas agradiiveis e sirnpli
ficadas. •• ). 

A partir do DOS 4.0 (aqui, na pre
sente serie, consideramos os para.metros 
e caracte:dsticas do DOS 5.0, jii que, 
dessa versao para tras, podemos chamar 
as coisas de "arqueo16gicas" ••• ), os de
senvolvedores "montaram" uma exce
lente interface ou ambicnte grifico para 
a "apresentai;iio" do DOS, com a qual, 
em vez do "velho sina1 de prompt'', ao 
iniciar-se o Sistema vemos na tela do 
monitor um conjunto de "campos", "ja
nelas" e "menus", ja com quase tudo 
devidamente "debulhado" e visualmente 
esquematizado, facilitando enormemen
te o "disparo" da maioria dos cornandos, 
confonne veremos a seguir ••• 

Nao se iludam os proprietarios de 
configurac;oes corn antigos Sistemas 
Operacionais (DOS de 4.0 para tras ... ): 
o ambiente (Shelf) do DOS, com sua in
terface de "selecionar'' ( ou "apontar'', 
se o MOUSE estiver em uso ... ) e "dis
parar" 6 o que 6 na vida pratica, no 
dia-a-dia da utilizw;iio do PC, e tudo o 
mais e passado ... 

••••• 
- QUADRO 2 - 0 DOS. 0 SHELL 

DO DOS, E O RESTO_ - 0 "es
quema concentrico" ru1 uma boa ideia, 
cornparativa, de como as coisas fun
cionam... No oentro de tudo, temos 
o o6cleo do DOS, encarregado do 
controle do hardware. 0 interpreta.dor 
dos COMANDOS do DOS "envolve" 
esse nucleo central, pennitindo que, 
atraves do que for digitado no teclado 
(sob o sinal de prompt .. ) o usutrio 
possa "cornunicar-se" com o "miolo" 
do SISTEMA... "Revestindo" esse 
estagio, no DOS 5.0 (ou mais novo ... ), 
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uma "concba" grafica, com uma tela 
totalmente baseada no visual. facilita 
enonnemente o rnanejo e a navegw;ao, 

permitindo que COMANDOS e pro
cedimentos sejam efetivados simples
mente pela selegao ou apontameoto de 
um "campo", "setor'', "janela", menu 
ou item relacionado numa lista. •. ! Em 
sfntese, corn o SHELL do DOS 
(OOSSHELL), ao inves de, no sinal de 
prompt, aparecer aquela ameas:adora e 
enigrniitica tela "preta", com o cursor 
piscando Iii no alto, a esquerda, assim 
que o Sistema e carregado (e desde 
que o PROGRAMA OOSSHELL te
nha sido "cbamado", ou via digitai;ao 
do seu "nome" via teclado, ou via in
se~ao do seu comando no jil: explicado 
A UTOEXEC.BAT ... ) surge uma tela 
com campos, menus e listas, muito 
bem arrumadinhos e de interpretai;ao 
facfiima, relacionando visualmente to
das as fun<,;6es basicas do DOS, todos 
os. diret6rios e seus sub-diret6rios (in
cluindo, em campos pr6prios, rela¢es 
de todos os arquivos neles contidos, 
sejam executaveis (programas) ou me
ros documentos, os programas "uti
litarios" que fazern parte do pr6prio 
DOS (format. copy, etc ... ), relw;ao de 
todos os drives disponfveis no compu
tador, ja devidamente designados por 
suas letras (A, B, C. .. ), tudo acompa
nhado de fcones (pequenos desenhos 
simb6licos de interpretai;ao quase que 
"intuitiva" ... ), "botoes" de AJUDA 
(ou de HELP se o softwareestiverem 
ingles ... ) e mais um "monte" de coisas 
uteis, praticas, de acionamento rnuito 
ril:pido e facil por parte do usutrio ... ! 
!\'otem, pelo diagrama "concentrico", 
que enquanto (originalmente, nas 
versoes mais antigas do DOS ... ) o in
terpretador de comandos realizava a 
intennediw;;ao entre usuario e sistema 

ESTA "CONCHA• 
PERMITE A EXECU<;;AO 

-- DOS COMANDOS POR 
MERO "APONT AMENTO" 
DO CURSOR GRAFICO 
(SETA DO MOUSE), SEM 
A NECESSIDADE DE SE 
DIGIT AR OS "NOMES" 
DOS COMANDOS, NO 
SINAL DE PROMPT 
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(via comandos digitados no sinal de 
prompt .. ), o SHELL do DOS realiza a 
fu~o de "interprete" entre o uswuio 
e o "velho" interpretador de coman
dos! Dessa forma.. muito raramente se 
mostrarao necessruias quaisquer digi
ta~ de sinta.xes e comandos, carac
ter por caracter, via teclado, como era 
convencional (e chato, e diffcil de lem
brar, e sujeito a erros, etc ••• ). Basta 
"apontar'' para determinado campo do 
ambiente ou shell(tela grafica do DOS 
5.0), selecionar o "nome" de um pro
grama ou documento la relacionado 
(depois de ter escolhido, tambem pelo 
metodo de apontar ou selecionar, o 
mm: desejado ••• ) e "desfechar" o co
mando pela pressao da tecla enter ou 
por um clique no botao esquerdo do 
MOUSE (detalhes mais adiante ... ) ••• 
Nenhuma "palavrinha" esquisita, con
junto de caracteres, tera que ser lem
brado e digitado no teclado ... ! E, no 
entanto, o DOS "entendera" direiti
nho o que o uswuio estara lhe "dizen
do", executando suas fun<;oes com a 
mesma seguran<;a e perfei<;iio que o 
fazia quando tudo ainda era "comuni
cado" via teclado •• .! E uma autentica 
"moleza", um sistema de comunicru;;ao 
homem/maquina literalmente "a prova 
de idiotas" ( com todo respeito aos es
timados Leitores, mas e essa a moder
na "filosofia" dos desenvolvedores de 
softwares e sistemas. .. ). 

••••• 
A tendencia para as interfaces graf:i

cas, totalmente iconografadas, e com 
funcionamento baseado no metodo de 
"apontar e apertaf' nao nasceu, a hem 
da verdade, destinada a utiliza<;ao nos 
PC (microcomputadores paarao IBM ... ). 
Poi, na realidade, desenvolvida para uma 
poderosa linha "concorrente" de micro
computadores pessoais, os tambem fa
mosos Macintosh ( ou simplesmente 
"MAC", para os adeptos daquela arqui
tetura e sistema. .. ). Acontece que o 
chamado "padriio IBM" e seus inerentes 
Sistemas Operacionais, sempre foram 
considerados pelos usuarios, como exce
lentes na sua flexibilidade de hardware, 
na sua versatilidade e na imensa quanti
dade de programas, aplicativos e utiliti
rios desenvolvidos para tal plataforma, 
porem um verdadeiro "saco" no que diz 
respeito ao aprendizado e a navegru;;ao 
pratica, no dia-a-dia, justamente por 
causa daquele "monte" de sinta.xes es
quisitas dos comandos (sem falar nos 
famigerados "parametros", "barra is
so", "barra aquilo", etc.). Quanto a es
ses aspectos, os MAC, inicialmente, de
ram de 10 nos PC. •. 

fnevitavelmente, por questoes de 
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mercado, press6es dos uswuios, e outras 
mumunhas que agora nao vem ao caso, 
o "velho" DOS tinha que ser "moderni
zado", recebendo uma "casca" grafica 
que tornasse seu uso mais pr6ximo ou · 
parecido com a operac;ao dos MAC (e 
respectivo Sistema Operacional, que e 
intrinsecamente diferente do DOS para 
PC ... ). E isso foi feito, a partir do DOS 
4.0, consolidando-se, contudo, a partir 
do DOS 5.0 (atualmente, o MS-DOS 
esta na sua versao 6.2 ... ), mas mantendo, 
obrigatoriamente, completa compatibili
dade com todos os programas ou aplica
tivos desenvolvidos para versoes mais 
antigas do DOS ••• 

0 direcionamento para uma relru;;ao 
puramente iconografada entre o usuario 
e o Sistema/Computador, nao ficou por 
af, contudo! Mesmo os mais novos 
"recem-chegados'' ao fantastico mundo 
da Informatica Pratica, ja devem ter pe
lo menos ouvido falar do ... WINDOWS! 
Pois hem ••• Aproximando ainda mais a 
maneira de se usar um PC do modo to
talmente grafico desenvolvido e usado 
com muito sucesso nos MAC, foi criado 
ESSE "super-ambiente"! Embora a Mi
crosoft cha.me o WINDOWS de "siste
ma operacional", pelo menos ate a 
versao 3.1 ele oao o 6, ja que trata-se de 
uma real (fantastica, ampla. super-prati
ca. super rncil de usar, versatflissa. .. ) in
terfaoe graf:ica ou ambiente, com carac
terfsticas multi-tarefa (permite abrir e 
trabalhar com varios programas ao 
mesmo tempo!), mas que roda, obrigato
riamente, sob a "insofismavel gerencia" 
do velho DOS .•. 

Num breve futuro, falaremos mais 
detalhadamente sobre o famoso WIN
IX)WS ... Por enquanto, basta ao princi
piante saber que trata-se de uma pode
rosa interface gnffica. totalmente basea
da no sistema apontar e apertar (forte
mente direcionada para utilizac;ao com 
MOUSE, portanto ••• ) e que se "so
brep6e" ao DOS no gerenciamento do 
usuario com a maquina, e com os mais 
diversos programas aplicativos (alguns -
a maioria deles - diga-se ••• - desenvolvi
dos especificamente para rodarem sob 
WINDOWS, mas com o sistema/inter
face tambem aceitando hem manejar 
"velhos" programas originahnente es
critos para o DOS) e com a especial ca
racterfstica de permitir abrir e operar 
varios programas simultaneamen~e (nao 
tern que "fechar" um programa, du sair 
dele, para comec;ar a rodar outro, o que 
facilita enonnemente o trabalho de 
uswuios que necessitem de acessar da
dos e potencialidades de mais de um 
software para a execuc;ao de tarefas 
mais complexas no micro .•• ). 

- FIG. 3 - UM RATINHO DE RABO 
COMPRIDO- - M falamos sobre ele, 
nos primeiros artigos da presente se
rie, quando relacionamos as partes que 
formam um microcomputador, no que 
se refere aos "dispositivos de entrada" 
(que permitem ao uswuio transmitir 
coisas ao PC ... ). Mas como agora es
tamos indo um pouco mais fundo no 
que diz respeito as chamadas interfa
ces gnfficas, torna-se obrigat6rio de
talhar um pouco mais o... MOUSE 
(rato, em ingles, por causa do seu for
mato e jeitinho ••• ). Basicamente, tra
ta-se de um dispositivo destinado a 
apontar, na tela, regioes, campos, me
nus, listas, nomes ou (cones, funcio
nando da seguinte fomra: sob o corpo 
do "ratinho" ha uma especie de bola 
ou esfera, de material macia (borracha 
ou plastico), que sobressai apenas par
cialmente, atraves de um furo redondo 
na base do "bichinho". Essa bo1a pode 
ser girada livremente, sirnplesmente 
deslizando o MOUSE com a mao, 
"pra la e pri1 ~• sobre uma superffcie 
lisa e uniforme (o tampo de uma mesa, 
ou mesmo uma es)'.kie de "tapetinho" 
pr6prio chamado de mouse pad. .. ). Os 
movimentos assim imprimidos a dita 
esfera, sao internamente ao MOUSE, 
traduzidos por um sistema sensfveL, 
mecanico ou 6ptico, gerando sinais 
que, levados por um cabo a ENTRA
DA SERIAL do PC, determinam, na 
tela do monitor, o momentaneo posi
cionamento de um cursor especf fico 
(detalhes na pr6xima figura. .. ), mo
dernamente com o fonnato de uma se
tinha inclinada. .. Assim com o MOU
SE, sobre uma mesa, segurado e mo
vimentado como sugere o item B da 
figura, levando-se o dito cujo para a 
frente, a setinha se desloca, na tela, 
para cima; puxando-se o MOUSE pa
ra mis. na tela a setinha desce, deslo
cando-se o MOUSE na superffcie de 
trabalho, para a esquerda ou para a di
reua. a setinha na tela do monitor se 
movimenta em sentidos identicos aos 
respectivos... Na verdade, e muito 
mais f.1cil fazer do que f.aJar... 0 
MOUSE e um dispositivo cujo apren
dizado de uso e muito f.icil... Mesmo 
uma crianc;a "pega o jeito" ap6s al guns 
poucos minutos de treino... Sohre o 
corpo do "bichinho", em posic;ao er
gonornicamente favoravel para o acio
namento pelo dedo indicador do ope
rador, encontram-se dois bot6es de 
"apertar'', geralmente de funciona
mento bastante suave e sensfveL, com 
um nftido "clique", fi1cil de ser "per
cebido" pelo usuario... Norrnahnente 
(embora alguns programas permitam 
reconfigurar tais func;oes/posic;oes ••• ) 
o botao esquerdo serve para desfechar 
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~ BOTOES 

ESOUERDO 

CABO, FLEXiVEL E NAO MUITO 
CURTO, A ENTRADA "SERIAL" ... 

l 

ODEDO 
"CLICA" 0 
BOTAO ... 

DIREITO 

EMBAIXO, TEM UMA "BOLINHA" 
QUE TRADUZ PARA O PC 0 
MOVIMENTO EA POSl~AO 

A I/AO "ARRASTA" 
0 r~OUSE ... 

DO CURSOR ••• 

algum comando ou ac;iio, iniciar wna 
furn;iio ou dar uma ordem de selec;ao ... 
Sendo o botiio mais usado, sempre que 
aqui dis.5emos .. clicar o MOUSE'", es
taremos nos referindo a "uma pressao 
sobre o Jado esquerdo do MOUSE" ... 
0 botiio direito pode ter vruias 
func;oes "secundrui.as", mas normal
mente l usado (os pr6prios programas, 
em seus tutoriais ou arquivos de texto, 
ou mesmo em seus ••eternos" e obri
gat6rios MANUAIS, explicam as 
func;oes dos botoes do MOUSE, para 
seus casos especfficos .•. ) para "des
confinnar'' alguma ordem, fun<;iio ou 
comando, ou mesmo para alternar 
campos ou listas de escolha a serem 
efetivadas pelo uso do outro botiio (o 
esquerdo. .• ). Nos programas, sistemas 
ou aplicativos que apresentem uma te
la grMica (e - obviamente - que su
portem ou n:queiram o MOUSE ... ), 
basta entiio, durante a navega<;iio e 
utiliza<;iio, "mexer'' o dito MOUSE, 
"levar a setinha" (na tela) para o cam
po, menu, {cone, sfmbolo, janela, 
"botlio'' ou palavra conveniente, e ... 
clicar o botiio esqucrdo, para que a 
ac;iio correspondente se de... E o uso 
do MOUSE niio fica por ai! Pelas suas 
pr6prias caracterlsticas, os prograrnas 
tipo CAD (desenho feito nocomputa
dor), para cnac;ao de projetos de enge
nharia, ou para ilustrac;iio, na pnitica 
exigem a presem;a do MOUSE (nego 
morreira louco, desenhando algo mais 
complexo, na tela, com auxflio 6nico 
<las teclas de deslocamento do cursor -
ayuelas com as setinhw, - no tecl.a
do/ padrlio ... J. 1-,nfim, para bem usu -
truir dos modernos Sist.emm, < )pera
cionail, com interface grafica, drn, pro-L gramm, atuais, yuase sempre com suas 
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® 
CURSORES, INDICADORES OU 
SET AS, DE MOUSE OU TRACK BAIL 
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telas grAficas el ou iconograf adas, os 
fan~ticos games para PC, etc., reco
mendamos enfaticamente que o Leitor, 
iniciante na opera<;iio do micro, trate 
de logo ir obtendo um MOUSE (de 
preferencia "padrao Microsoft'', OU 

compatfvel. .. ), niio esquecendo que 
sempre, junto com o "ratinho", deve 
vir um disquete contendo um pequeno 
programa (drive de MOUSE, com al
gum nome tipo "MOUSE.COM" ou 
coisa parecida. .. ) de acionamento ... 
Esse programa deve estar devidamente 
"carregado" para que o MOUSE pos
sa ser utilizado, na pn1tica, e l do tipo 
"residente", ou seja: uma vez colocado 
na RAM (por "ordem" direta, dada 
via teclado, ou via um linha de coman
do inserida no AlITOEXEC.BAT ... ) 
1:1 "fica", sempre A disposi<;iio, atl que 
o micro seja desligado (ou que o dito 
programinha seja removido, por um 
contra-ordem explfcita. .. ). 

- FIG. 4 - 0 CURSOR GRAFICO 
(INDICADOR NA TELA-) DO 
MOUSE- - Embora tenhamos men
cionado que o cursor especffico do 
MOUSE, na tela do monitor, se apre
sente como uma setinha.(fig. 4-C), de
pendendo do padrao de vfdeo y ue est.a 
1>endo utilizado no PC (CGA, VGA, 
etc. - I alaremos com mais det.alhes so
b re Lais ai;i;untns, yu.ando chegar a ho-

ra. .. ) e tambt5m do tipo ou finalidade 
do programa que suporte ou exija o 
MOUSE, 0 citado indicador podera 
surgir como um simples "quadradi
oho" (fig. 4-A) ou mesmo como uma 
"czuzeta" (4-B). Qualquer que seja o 
caso, o dito cursor sempre represen
tari1, na tela. o indicador do "ponto" 
ou "lugar'' selecionado pelo movimen
to e direcionamento imprimido pela 
miio do operador, ao "corpo" do 
MOUSE ... 

- FIG. 5 - E QUEM NAO TEM UM 
MOUSE-? COMO .. SE VIRA" 
NOS SISTEMAS OU PROGRA
MAS QUE APRESENTEM UMA 
INTERFACE GRAFJCA-? - Sem 
terror (ainda que recomendemos a 
aquisic;iio de um MOUSE ... ), a even
tual ausencia do "ratinho" normal
mente oio impede a boa navegac;iio 
por telas gn1ficas, como a do ji1 men
cionado DOSSH ELL, o "famigerado" 
WINDOWS ou a maioria dos progra
mas que "recomendem" o MOUSE ... ! 
Ainda que meio "desajeitadamente", o 
pr6prio teclado padriio dos PC tern 
"ferramentas" capazes de acionar os 
"comandos gri1ficos" de urna interface 
puramente "visual"! Explicamos: uma 
interface dessc Lipo e basicamente 
const.ilufilll de campos e/ou flEDUB e, 
organi✓,ados denlro de tais campos ou 
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TECLAS USADAS PARA MUDAR 
DE"CAMPODOU"MENu· 

PREMINDO "ENTEW, EXECUTA-SE A OP<;AO 
PREVIAMENTE ESCOLHIDA VIA TECLAS 
DOS ITENS "A• E "B" _ 

c;,- Shift 

.c•nJ 

menus, existem "listas" de itieos e/ou op;;6el 
(lembrar ainda yue, no .. &upra-sumo" dos 
ambientes totalmente gm.ficos, como no 
WINDOWS, predominam mtsmo kooes 
(pequenos desenhos simb61icos, de interpre
ta<;iio intuiti va e direta. •. j sob re os demai'., 
item ou op,;6es, constitufdos de" palavras e,
critas" ... ). T odm e,:,es blocos da organiza<;ii<J 
grafica da tela podem, atravts de comandos 
simples via teclado, serem individualmente 
P.nf.ati;,,adol< OU selecionado6, inicialmente 
usando-se as teclas de Tab, Shift e Ctrl r os 
Manuais dos prograrnas ensinarao, com cer
teza, como usar lais teclas para altcmar entre 
os "campos" ou "menus" principai.i. da te
la. .. ). Em seguida, usando-se as teclas de 
movimeotac;ao do CUlllOI' (aquelas que, no te
clado, tern ~ desenhadas sobre elas, 
apontando para as qualro principais "di
re¢es" ... ), item, o~ ou kooes relacio
nados dentro do& "carnpos" ou "menus" 
previamente selecionados podem, por SLW. 

ve;,, ser"enfatizados" ... E sempre Meil, nes
se tipo de tela grafica, peroebecqual o "carn
po", "menu", item, fcone ou opi;:ao selecio
nados, atraves de v~os "truq ues visuais" 
bastante 6bvios, usados pelos programado
res/desenvolvedores: ou o objeto da escoiha 
muda de co,, ou se "ilumioa", ou poe-se a 
"piacar", ou ainda fica rodeado ou delirnita
do por uma linba mais grossa ou por urn 
"box" tmcejado, enfim, sempre havera uma 
clara sinaliza<;ao visual de qual o campo ou 
item efetivamente selecionado ap6s as ac;oes 
sobre as citadas teclas de "busca" ... Isso fei
to, normalmente basta uma pressiio sobre a 
"velha" tecla Enter para "desfechar" as 
a<;0es pretendidas, "cha.mar'' os arquivos se
lecionados, faz.er "rodar'' os programas es
colhidos, ou utilizar as "ferramenlas" de tra
balho oferecida.s pelo llOftware. •• ! E 16gico 
que com a "setinha" do MOUSE M, clara
mente visfvel e nitidamente apontando parao 
ponlO de "escolha", flea muito mais facil, 
portm a navegac;ao atraves de uma tela g.'1'.lfi
ca, via teclado, e quase sempre possfvel (e 
tambtm srmple.~, embora um pouquinho 

© 
TECLAS PARA SELECIONAR OP<;OES 
DENTRO DOS "CAMPOS" OU "MENUS" 

r-~ - - - - - -

.J ® 
lllais lent., do que a ,dqlio via \1/)L'Sl: .. ,J. 

••••• 
OUTROS "TRUOUES DE 

NAVEGA<;AO" E SELE<;AO 
DENTRO DAS TELAS GRAFICAS ... 

E tern ainda 
sele.;iio via tedas e de ,novimenta,ao 
do cursor (norm.ai;, do tedado •.. J, a grandc 
maioria do, progranliil, yue trabalhem corn 
uma in&erfaa: gm.fica «dmite ainda a sde,;ao 
atraves de "tedas de atalho", vakndo &im
plesmente a pre;sao sobrc determinadm carac
teres (qua,e sempre letrc1& .. j nominab do dito 
teclado ••• ! Explicamos: sempre que nurna tela 
grafica varios dos iteru. OU op<;oes e1tiverem 
representados por Jista;, vcrticah ou horizon
tais de ... palavras, e quase ci:rto que, em cada 
uma das <lit.as "palavras" responsavei, pda 
identifica<;iio das princi Rais fun<;6es, a<;6eo ou 
"fernunentas" de trabalho, pelo mcnos uma 
letra esceja enf.aliz.ada (geral.mcntc sublir.iba
da.-). Daf, torna-se fadl de identificar, e 
tambtm 6bvio de perceber que premindo a le
cla correspondente l dita l.eb:a (por exemplo, a 
tecla A, se a palavrn estiver assim: ARQUI
VO ... J, imediatamente se obll\m a sele,;ao da 
fun<;iio representada pela tal palavrn ! 

Esse metodo ( de selei;;ao pelas teclas de "a
t.al ho" ••• ) 6, para bons digitadores, pratica
mente 1io dpido quanto a utiliza<;iio do MOU
SE (as vezes, att mais ... ) e, certamente (ap6; 
algwn treino e wna razoavel memorizar;iio das 
letras sublinhadas em cada uma da.s palavras 
"chave" ... ) mais agil do que a sele,;:ao pelas te
clas especiais e de movimenta<;ao do cursor ••• 

••••• 
- FIG. o - MAS, AFINAL, COMO E ESSE 

NEG()cJO DE TELA GRAACA-'! · Sao 
muitos os "modelos" fin.ah adotado$ pelo:: 
programadorei; e dei;cnvol vedore,;, para os 

&Spectos puramente graficos das ~ 
viSUllis que, naturalmente, devem apresentar 
substanciais diferem;as, dependeillio das "in• 
tern;oes" do prognuna, se ele 6 um llO~ 

de si.tilema, se urn aplicativo de CAD, etc. 
Entretanto, existem uma rerie de "normas", 
como que respeitada.s por todos os criadores 
(uma vez que 6 grande o respaldo dado pela 
aceiUv;ao dos usuarios, frequentemente bem 
verificadas e pesquisadas atravts de versoes 
de ta.te dos programas, e.ssas coisas ... ). A fi. 
gura "simula" uma interface gdfica de um 
progrnma hiporetico, apenas para most,rar as 
"partes" em que, mais frequentemente, for
mam uma tela de apresenta<;iio tfpica ... No 
exempio, temos algum.as "misturas" que·, 
muito provavelmente, nlio aparecem simul
la.11tainente numa tela gnifica, mas foi o 
"moldc" que inventamos para mostrar a 
Voce,, um "monte" de informa,;6es num s6 
d=nho ••. Notem, primeiramente, a existen
cia qua.;e que padronizada de um MENU DE 
"BARRA", quru.e sempre disposto horizon
taJmente, ao alto da tela, e contendo vru-ias 
"palavra-," designadoras de op<;oes basicas a 
Strem selecionadas ... Observem tamb6m a 
tx.i&tenda, tamUm quase que "obrigat6ria", 
de "CAMPOS" contendo lista de ICONES 
ou mesmo de "BOTOES" (sendo que no; 
{CONES, seu pr6prio desenho ou figura ja 
nos "djz" a sLW. fun<;ao, enquanto que nos 
"l:lOTOES", frenquentemente ei;.iste uma 
"palavra" indicando genericamente "o que 
faz" a op,;ao ... Mais urn con.ceito bastante 
adotado, quase que "universal" em imafa
ces desse genero, 6 o cha.mado MENU DE 
"CORTINA" quase sempre "debulhado" ou 
"desenrolado" pela sele<,:ao prtvia da "pala
vra" a ele corre.spondente, no ja citado ME
NU DE "BARRA-.•. No caso do exemplo, o 
MENU DE "CORTINA" visto, teria sido 
"debulhado" pela sele,;:ao previa da "pala
vra" ARQUJVO no MF.NU DE "BARRA" 
superior, ou pela digita<;iio pr6via da tecla de 
"atalho", correspondente a letra sublinhada 
da citada "palavra" ARQUIVO ••. A prop6-
silo, notelll as varias tcdas de "atalhu"' ""' 
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varias dlis "palavras" COn.s!al!tes dos ME
NUS, "CAMPOS" ou "BOTOES" ... Con
fonne j.l explicado, tais teclas "chave" cor
respondem sempre As letras sublinhadas. •• 
Outros pontos a serem observados sao a "se
tinha" indicadora da posi<;ao do cursor do 
MOUSE (no ca.so, estil selecionado o itmn 
CARREGAR no MENU DE "CORTINA" 
debulhado sob a op<_;ao ARQUJVO no ME
NU DE .. BARRA" superior) e tambbn a ~n
fa.se visual do item selecionado (no caso, o 
box tracejado, em toruo da palavra corres
pondente ao dito item ... ), sempre feita por 
um m6todo bastante claro ao usu.lrio .. , Em 
seus aspcctos mais gerais, e sempre assim que 
"funciona" urna imafaoe visual, uma tela 
gm.flea de sel~, nunca esquecendo que, se 
a dita selet;iio for feita pelas teclas especiais 
ou de movimentar;ao, o "desfecho" e sempre 
obtido premindo-se a tecla Emcr, enquanto 
que, com sele,;ao feita pclo MOL'SE, o "dis
paro" e - norrnalmente - feito pclo clique no 
seu botao caquerdo. .. J;l no ca.so de sel~ao 
pelas letrad "chave" (digita<;iio dos caracte
res correspondentes As teclas de "atalho"), o 
"disparo" da fl.ll:¥iiiO escolhida costuma ser 
autom!tico e irnediato (sem a necessidade de 
se premir F..nlr.:r em seguida. •• ). 

••••• 
Encerramos por aqui o presente artigo da 

s&ie ABC DO PC, acreditamos que configu
rando urna aulentica eula, e eminentemente 
pdlica, "limpando a .lrea" Nbre vmos temas, 
111»W1tos ou questoes que norrnalmente "em
bananaram" muito o iniciante nas coisas da 
INFORMATICA PR.A TICA, no uso e no ma
nejo de wn PC. .. Confonne Voe& devem ter 
notado, niio estamos seguindo, aqui, um "cro
nograma" convencional de "Cw:so de ln
forn1'ti.ca", procumndo - ao contt'-rio • passar 
_.. informa.¢es important.es quase que si
multaneamente, abmngendo desde o conheci
mento "intuitivo" de como funciona o bud
- de um microcomputador padlio IBM, 
DOl;OC:S de IOftware de liatrma (DOS), coman
dos, "navega,,,io" pelas sintaxes do DOS, 
atrav& do teclado e do MOUSE (nos progra
ma:; que contenham uma ildcr:fa0e gdfica. •• ), 
procedimentos, padroes, configurai;oes darn!-

quina e do sistema opcracional pelo usumo, 
etc, 

Concordamos que alguns desses imponan
tes temas foram abordados muito "de !eve", 
mas essa aparente superficialidade e intencio
nal .. , Pretendemos, nos primeiros artigos da 
presente serie, dar um borne completo "painel 
geral" da coisa (perfeitamente condizente com 
o tftulo ABC DO PC ... ) para depois, numa se
quencia mais detalhada, abordar individual
mente de forma mais densa, algwis dos aspcc
tos m.ais imponantes, incluindo ate a demon.s
trac;ao de "mac.et.es"' e eventuais '*manuals 
simplificados" de programa.5 aplicativos, essas 
COJsas ••• 

Esperamos tambem que Yoces tenham, fi
nalmente, "entendido" qua! ~ o verdadeiro 
"espfrito" da presente Se,;ao que (conforme 
disdmos desde o inkio ... J nao foi imaginada 
para fo= "tecnioos" na parte puramente 
Eletronica dos microe,omputadores, nem para 
formar "programad•>res" ou desenvolvedores 
profissionais de software. .. A inten<;iio e, enfa
tizamos, atender ao principiante, solucionar os 
"probleminhas" mais comuns com que se de
frontam os usu.lrios no seu "relacionamento'' 
com a rn!quina, melhor.illdo o rendimento dos 
trabalhos com o micro e criando uma s6lida 
"wnizade" entre Voce e o seu PC. .. • 

N06 pr6ximm artigos da serie, veremos as
suntos gerais ta.mbem imponantes, como os 
n:quisitos de bard & soft para a perfeita "roda
gem" de prograrruts ou tipos de programas es
pecfficos, que seJam de interesse de importan
tes segmentos usumos, um aprofundamento 
nas anfilises e nos conhecimentos sobre a 
mem6ria RAM, os programas utiliw:ios de 
"checagem" do micro, a sequencia da reJai;:ao 
dos principais COMANDOS do DOS e deta
lhamentos praticos da montagem dos arquivos 
de config1.1Iat;io (CONFIG.SYS e AI.ITOE
XEC.BAT, j4 vistos em $Ull. ess8ncia, no pre
sente artigo ••• ), incluindo a pre-configura<;iio 
do hardwan:, atra~ do importante SETUP 
(assunto IDIIW> importante para quern pretende 
"integrar" ou montar o seu proprio micro, 
com placas e gabinet.e comprados "pica.dos" 
nos revendedores especializ.ados, ou para quern 
deseja fa.zer um upgmdcou "melhoria" nasua 
configurn<;iio de hardwan:. .. ). 

<Juem nao for um iniciante, ou um candi-

A,!UDA MENU DE *BARRA 

MENU 
DE 
"(CONES" 
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dato a usumo de PC, eventualmente "lucrar.l" 
mais nas excelentes revistas especializadas e 
"avano:;adlis" sobre o assunto, que felizmente 
j.l est10 com a "corda toda" no mercadoedito
rial brasileiro ... Yao ~. que nas bancas tern pe
lo menos uma tres ou quatro publica<;oes nes
ses "confonnes" ••• Entretanto, para apnmdm' 
o ABC,~ aqui IDCIIDIO! Principalmente porque, 
como nao devemos "subservienda" a nenhum 
grande fabricante de bardwam, nem a nenhum 
dos "monstros sagrados", monopolistas do de
senvol vimento e comercializaA:;ao de IIOftwan; 
podemos (e sempre o faremos. •• ) dizer aqui 
exatamente o q ue pretendemos, sem nenhum 
tipo de restri_siio, "di.recionamento" 9u "rabo 
preso" ... NAO PERCAM OS PROX[MOS 
ABC DO PC. •• ! 

••••• 

.ABC DO PC 
TODO MES, 

UMA MATERIA 
"IMEXiVEL': 
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MONTAGEM 

LUZ NOTURNA AUTOMATICA 
(PROFISSIONAL) 

OS 1NTERRUPTORES 
CREPUSCULARES ... 

() Leitor/J J,,IJbysta "Junu11tntado" Ji! 
deve ter VL~t<,, ayui mt1>111<1 tJJJ APE re 

. tambem t;)JJ outr;;u, 1,ublica,,/,c;.', t llVJ(J~, 

por af...) vlirio~ tircuito:-, yut,; "pr•m,t
tem" au:nder ullla laiHpada ao anoit=r, 
apagando- a, dtpoi~, ao ama.uheu;r, rta -

giwJo (k 1,,n11a autolllA!ica a luJ11iuosi
dade arnbitJJtt: ... <;uase lodoi; t:b:stlS pro
Jttos "eumprcm o prometido", em sew 
i:ll>peetos mais blisic,,s, porem nem sem
pr1;: po<kJ!J ser 1.Amsiderados di.spositivm; 
profissionais, oonfiaveis, facilmente 
,,Jw,tawis, poteutc:, e correspondentes a 
r1;:ais c(mdii,oo:s profissiooais de traba
lho ... 

() LUNA!', por sua ve1,, foj ooncebi-

do como wna unidade autl'morna, com
pleta, especffica para uso profissional. 
flicil de montar e de instalar, e guardan
do as melhores caracterfsticas para a 
fum;ao •.• Todas as pequenas "deficien
cias" ou insuficiencias dos projetos mais 
simples do genero foram intencional
mente eliminadas, mesmo q ue com isso 
o circuito • ficasse um pouquinho mais 
compiexo do que a m&lia das aplica.;:oes 
desse tipo ..• ! Jnspiramo-nos em projetos 
bast.ante elaborados, e em estrnturas re
comendadas pelos pr6prios fabricantes 
dos componentes/chaves .•. Testamoo e 
"calibramos" em Laborat6rio, e na pra
tica, o circuito, are ohtermos a certeza 
de que as melhores condir;oes fossem 
realrnente ohtidas: 

l'otenc.ia suficiente de safda, para o 
adonaim:nto de lampadas incandes
c1;:n1.t:1, comuru; de ate 3!JOW sob J 10V, 
ou ati 6{J.JW em 220V (.r Tensao da 
1c0d1;: condidona apenas a alterar;ao do 
valor dt: um unico resistor nu circui
to ... j. 
( jaJ11a dt ~1;:nsibilidade muito ampla 
(!;Iat,a:s ao drcuito com comparador 
ba.'><;:ado tlll Arnplificador Operacional 
fotcgrado ... J, aJwlavd por trim-pot. 

- l >diriit,:ao ba.stante precisa do ponto de 
transii,ao, de modo que a(s) Iampada(s) 
controlada(sJ nao fique - durante al
gu11S instante:s - pis(;ando ou "tlican
do", ale a.ssumir sua condi(,iio d1;:ter
minada pela condir;ao de luminosidade 
( ou totalmente acesa,, ou complt:ta-
111e;;ni.e apagada. .. ) • 

- Suficiente "univer:salizru;:ao" para o 
wmixmente :;ensor utifo,,ado (no ca.so, 
um I .DR comwn-.) de modo yuc nao 
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C.A. 

47K-1W(110VI 
lOOK -1 W(220V I 

110 f\..r 
220 

4X 
1N$404 

100µ 
16V 

-
LOR 

se configurem dificuldades com q uais
quer das p~ do g.Snero, encontra
veis no mercado-

0 pr6prio lay out do Circuito Im
presso (como, alras, 6 costume aqui em 
APE.-), foi desenhado e criado visando 
nao s6 facili~o na montagem, quanto 
boa simplifi~ na installlfiOO final, 
possibilitando sua apli~ profissional, 
eventual "encaixamento" pratico em 
containers padronizados ou especial
mente criados. •• 

Enfim, uma montagem que embora 
possa tamb6m ser muito bem "aprovei
tada" pelos Hobbystas iniciantes (a des
c~ 6 clara, trazendo a re~ ao 
alcance mesmo de quern ainda nao tern 
"aquela" pratica...) 6 - na verdade - ni
tidamente dirigida ao profissional, que 
dela podera usufrnir em ins~ e 
trabalhos em resi&!ncias, ediffcios de 
apartamentos, im6veis comerciais e in
dustriais, etc. 

••••• 
- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA

TICO IX> CIRCUITO - Toda a so
fJSti~io do circuito (se comparado a 
outros projetos com "int.en~" se
melhantes._) esta'. no uso de um sensf
vel comparador de Tensao, baseado 
num Integrado 741 cujas duas Entra
das (a inversora, no pino 2, e a nio io
wnora, no pino 3_,) fazem o senso
reamento de dois "n6s" de uma ponte 
resistiva (um dos met6dos mais preci
sos e sensfveis para se avaliar mesmo 
pequenas modificai;6es das grandezas 
Resis~nc.ia OU Ten&§.o_,), da qual wn 
ramo 6 formado pelo conjunto equili
brado, detenninado pelo "tot.em" de 
dois resistores de I OOK, colocando 

100K 

100K 

aproximadamente met.ade da Ten&§.o 
geral de alimentllfiOO na Entrada nio 
inw:rsora._ Esse referencial fixo 6 
permanentemente comparado com 
aquele gerado no "n6" entre um Re
sistor Oependente da Luz (LOR, de 
qualquer tipo ... ) e o conjunto ~rie 
coIDIX)Sto do resistor fixo de 4K7 e do 
trim-pot de 470K ... Esse arranjo, sim
ples, porem de gmnde sensibilidade e 
precisio, permite determinar, pelo 
simples ajuste do citado trim-pot, pon
tos muito exatos de tr~o. a partir 
dos quais, quando o nfvel de luminosi
dade sobre o LOR "cair" abaixo de 
determinados nfveis, a safda do 741 
(pino 6) tamb6m "desce" a nfveis de 
Teosao seguramente suficientes para 
"cortar" o transfstor BC547, via resis
tor de 470K (e com o auxflio, na pr6-
po~ao, do resistor de 68K_,), 
Quando isso acontece, o terminal de 
gate do SCR TIC1060 passa a rece
ber forte po~ positi:va via re
sistor de coletor do transfstor (33K), 
entrando ( o t:irlstor".) em condu!t3() 
plena.- 0 resistor de 220K entre a 
sa1'.da do 741 e a sua entrada nio in
versora, estabelece uma realimentai;;ao 
controlada, de modo a determinar wn 
nftido "degrau" entre os pontos de 
Ten&§.o sensoreados, capazes de fazer 
a dita safda "positivar" ou "negati
var", com o que se evita o tal "flica
mento" da l&npada sob controle final 
(que, na verdade, nao reagira em .. a_ 
cendimento" e .. apagamento" exaia
mmtc sob o meamo nfvel de luminosi
dade-.). Pela gama de valores resisti
vos adotados na ponte, o trim-pot de 
4 70K permite ajustar uma enorme fai
xa de pontos, com o que a LUNAP 
podera ser aplicada em fun¢es e ins
taJ.a.:j6es as mais diversas, e tamb6m 

{ 
SOOW 1110V I 
600W (220VI 

LAMP 

MAX 

Fig.I 

com a inclusio de LORs das mais di
versas sensibilidades, tamanhos, valo
res resistivos ~ios, curvas, etc., uni
versalizando bastante o circuito num 
ponto que - normalmente - seria um 
tanto cr1'tico-. Para manter os nfveis 
de energia necessmios ao funciona
mento do circuito, em sf, bastante bai
xos, observem que optamos pelo uso, 
no chaveamento final de PoWncia, de 
um SCR (e nao, como seria aparente
mente mais simples, de um TRIAC."). 
Oessa forma, para que a carga (14mpa
da, ou ffimpadas ... ) pudesse, quando 
ativada, receber toda a energia da rede 
c.A., a alimen~o brulica desse setor 
de Pownc.ia 6 feita de uma C.C. pulsa
da, obtida numa ponte de diodos (4 x 
1N5404) com suficientes panimetros 
de Corrente para permitir os mencio
nados limites de "wattagem" final, se
ja em HOV, seja em 220V ••• A C.C. 
de baixa T ensio, necessmia ao 7 41, 
transfstor, etc., 6 simplesmente obtida 
(ja'. que o nfvel de Corrente final ne
cessmio 6 muito baixo ... ) atrav& de 
um arranjo de fonte .. zenada", com 
pre-red~ feita pelo resistor de 47K 
x l W (em rede de 1 IOV) ou de lOOK x 
l W (rede de 220V), estabiliz~io pelo 
zener de lOV x 0,5W, e filtragem/ar
mazenamento pelo eletrolftico de 
1 OOu. .. Observem que, com tal dispo
si!t3() geral dos setores responsa'.veis 
pela energia (no que diz respeito A 
carga final de PoWncia. .. ), a(s) litmpa
da(s) recebe, quando Jigada. ambas as 
fases da C.A. (apenas que previamente 
"transformada" em C.C. pulsada, pela 
presen~a da ponte de diodos...), po
dendo, entio acender plelwoeote, i'lOID 

toda a luz proporcionada pela sua 
"wattagem" nominal...! Notem ainda, 
que o acionamento da carga em "onda 
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MONTAGEM 303 - LUZ NOTURNA AUTOMATICA (PROFISSIONAL) 

• 1 - Circuito Int.egrado 741 
• 1 - Transfstor BC547 
• 4 - Oiodos 1 N5404 ou e,quivalen

t.es (2 a 4 am¢res x 400V) 
• 1 - Oiodo zener para lOV x o.sw 
• 1 - SCR TIC1060 ou e,quivalente 

(400V x 5A) 
• 1 - LOR (Resistor Oependent.e da 

Luz), de qualquer tipo ou ta
manho ... 

• 1 - Resistor 4K7 x l/4W 
• 1 - Resistor 33K x l/4W 
• 1 - Resistor 68K x l/4W 
• 2 - Resistores 100K x l/4W 
• 1 - Resistor 220K x l/4W 
• 1 - Resistor 470K x l/4 W 
• 1 - Resistor 47K x 1 W (p/rede de 

llOV) 
• 1 - Resistor lOOK x l W (p/rede de 

220V) 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) lOOu x 

16V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso, es

peclfica para a montagem (8,7 
X 3,0cm.) 

• - Fio e solda para as ligai;oes 

completa" (ainda que em fase unica. .• ) 
permite o controle de praticamente 
qualquer tipo de IAmpada de filamento. 
mesmo as de "vapor de mercurio" ou 
outras do genero, costumeiramente 
adotadas para ilu~ao de grandes 
M"eas ext.emas, etc. Inclusive, depen
dendo do tipo de "start.eamento" utili
zado, mesmo IAmpadas fluorescentes 
deverao trabalhar corretarnent.e sob o 
comando da LUNAP ... 

••••• 
-FIG. 2 - LAY our DO CIRCUITO 

I .oPCIONAISIDIVERSOS· I 
• - Conjunto de conetores para

fusaveis ti.po "Sindal .. OU e,qui
valent.es, com 4 segmentos ou 
contatos, para as lig3't6es ~ re
de CA. e A(s) 1ampada(s) con
trolada(s). 

• - Campfumla trans16cida para o 
LOR. com tamanho proporcio
nal ao component.e. At6 uma 
"meia bola" de 12nis de mesa, 
pode ser usada na furn;ao, em
bora algwis "olhos de boi", 
branco-leitosos, facilment.e en
contraveis nas lojas de compo
nent.es eletronicos. tambem sir
vam muito bem. .. 

• - Caixa para abrigar a monta
gem, em dimensoes, forma e 
modelo ade,quados ~ ins~ao 
pretendida (ver sugestoes. ao 
final. .. ) 

• - Cabagem paralela de born cali
bre, para a ins~ao final jun
to ~ rede CA. e para a(s) IAm
pada(s) controlada(s) 

Fig.2 

IMPRESSO ESPECfFIOO - A pla
quinha nao apre.senta o menor proble
ma, nem na sua c6pia, nem na tr3'tagem 
ou confe<;;ao, wna vez que o padrao co
breado (visto em tarnanho natural na 
figura. •• ) ~ bastant.e simples e pouco 
.. congestionado". Como sempre. con
tudo, recomendamos wna certa dose de 
at.en~ nas M"eas que envolvem aque
las ilhazinhas me.nores ( destinadas a re
ceber as .. perninhas .. do lnt.egrado 
741 ... ), locais onde a ocorrencia de 
..curtos.. flea estatisticamente mais 
prov4veL .• Aproveitem para notar as 
trilhas bem .. taludas .. , junto a uma das 
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laterais menores da placa, e respons.f
veis pe1a cond~ das Correntes e 
Tens6es ma.is "fortes", ou seja: as oo
nexOes diretas A rede CA. e A sat'da pa
ra a(s) Ulmpada(s)." Nessa regiao, 
tam~m a preocup~ com os isola
mentos deve ser grande, j4 que qual
quer mindsculo "curto" por ar fara -
inevitavehnente - a "f~a subir" -· 
No mais, a real~ da placa especffi
ca nao deve oferecer problemas "irre
solvf veis" ao Leitor/Hobbysta, desde 
que siga as regras Msicas j4 mais do 
q ue detalhadas em ocasioes anteriores, 
aqui mesmo em APE. .. 

- HG. 3 • "'CHAPFADO" DA MONTAGEM 
- 0 lado nao cobreado da placa mostra todos 
os principais componentes, relacionados e 
estilizados por valores, c6digos, polaridades 
e outros detalhes importantes, a partir dos 
4uais fica .rnuito f.icil ao Leitor acomodar 
corretamente as pe,;as nos seus devidos luga
res ( e em posi<;5es corretas ••• ). Os maiores 
cuidados de vem ser dedicados a coloca<;ao 
dos componentes po!arizados: o Integrado 
74] corn sua extremidade marcada voltada 
para u resistor de 4K 7, o SCR TIC 106D com 
sua Iapela metfilica virnda para a posi9ao 
ocupada pelo resistor de 68K, o transfstor 
l:lC547 com seu lado "chato" virado para o 
resistor de 33K, o diodo UDt::c com sua ex
tremidade de catodo (marcada pelo anel ou 
fa.ixaJ apontando para o eletroll'tico de J OOu, 
este cum seu terminal positivo posicionado 
Juntu a borda pr6xima da placa, e, finalmen
tc, us 4 diodos maiun,, ( J.'\ 5404 j com suas 
extremidades marc.;adas vultadas para a face 
"superior" na placa rna posi<;lio em 4ue o 
lmpresso t visto, na figura.. •• J. Verifiquem 
tarnb6rn a pusic;au dt Rx., cujo valor depen
der, (ver "e:,querna" na FIG. 1 ea LISTA 
DE PF,<:AS ... J da ·1 ensau da rede locaJ ••• 
f1uanto aus resistores comuns, atern,:ao para 
nau "tr()(.,ar as bolas" no que se refere aos va• 
lores, em fum;ao das posi<,:oes ocupadas ••• 
· I er minada;, todas as iru,en,;oes e soldagens, 
veritic.;ar cada pusi<;au, valor, c6digo, polari
dade, pontos de solda ( pelo outro !ado da pla
ca. •• J, e s6 endiu "amputar" os excessos das 

"pemas" e terminais, corn alicates de corte ••• 

- FIG. 4 - CONEXOBS BXTERNAS A 
PLACA • Ainda vista pela face mo oobreada 
(s6 que com as pe<;as principais agora "invi• 
sibilizadas", para nlio atrapalhar a interpre
fai;ao ••• ), a placa traz, agora, as conexoes ex
temas ••• Os tenninais do LDR (indiferente
mente, j.1 que o componente nao ~ polariza
do ... ) devem ser ligados aos pontos F-F ... 
Aos pontos R-R slio feitas as conexoes dos 
fios de alimentai;ii.o geral, que vao i\ rede 
C.A. local ••• Finalmente, os pontos L-L slio 
usados para a cabagem que leva ~s) Himpa
da(s) a ser(em) controlada(s) ••• As liga<;oes 
slio poucas e simples, e basta um ml'nimo de 
aten<;:lio para que tudo saia direitinho ... 

- FIG. 5 - SUOESTAO PARA .. ENCAIXA
MENTO" DA LUNAP- - Muitas slio as 
possibilidades de acabamento extemo, e de 
acomoda~o do circuit.o num eventuaJ con
tainer, de rnodo a dar uma "i::ara" realmente 
profissional a montagem ... A figura mostra 
um dos possfveis lay oms gerais. a partir de 
uma caixa pl.istica padronizada, nas conve
nientes dimensoes, com o LDR posicionado, 
externamente, no topo da dita cuja, nas con
venientes dimensoes, com o LOR posiciona
do, extemamente, no topo da dita cuja, pro
tegido pela campanula transliicida (ver OP
ClONAIS/DIVERSOS, na LISTA DE PE
<;AS ... ), e com a barra de 4 conetores para
f~veis (destinados as liga9oes a rede e a 
lampada. •• ) numa das laterais (identificar di
reitinho cada um desses conetores, para que 
nao surjam confusoes pc:rigosas, no momento 
da instala9ii.o final ••• ). Se adotado o "jeito" 
sugerido na figura, para o acabamento da 
LUNAP, bastara posicionar a caixa jw1to a 
uma janela do local, de preferencia do ti;,o 
vitraux (sem veda<;oes opacas a luz pro ,;e
niente do reu, ht fora. .. ), e puxar as dev1das 
fia<;:oes conforme indica a FIG. 4(e, adidllte, 
a FIG. 6. .. ). Em alguns casos e instaJa<;oes 
especfficas, talvez seja mais pratico 01- con
veniente colocar o sensor (LOR) afastat'fJ da 
caixa contendo o circuito principal ••• Jsso 
pode ser feito, sem problemas, simplesmente 
"puxando-se" uni par de cabinhos isolados, 
dos pontos F-F da placa a~ os terminais do 
dito LDR... ()uanto a este, recomendamos 
sempre a cobertura por um difusor de mate
rial trdllsliicido (branco, leitoso, semi-trans· 
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SUCATlO 

Compm quaisquer quantidades de 
material de: 
- eletricidade - eletrotknica - el&
trOnica - inform4tica - telecomuni
ca¢es radiooomunicac;6es (PX e 
PY) 

Vendo no alacado e varejo: 

- Partes e P~ eletromecAnicas 
emgeral 

- P~ e componentes eletrOnicos 
passivos e ativos 

- Equipamentos e aparelhos de tes
tee medi~ao 

Consultar: 

P.L Brasil 
Rua. Gen. Os6rio, 155 
CEP 01213 • Sta lfig6nia - S. Paulo 
Fone : (011) 222-4466 
Fax: (011) 223·2037 

50 REVISTAS APE COM 
270 MONTAGENS 
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H! a VISTA! 22 30 DIAS 

Cl PLACAS E INSTRUCOES 
SUPER-SIMPLES 
(UM VERDADEIRO 

MANUAL DE CONSULTA) 

EMARK ELETRONICA COML. LTDA. 
Rua General Os6rio, 155/185 - Sta lflg~nla 
CEP 01213·001 • &lo Paulo-SP 
Fone: (011} 222·4466Fax: (011}223-2037 
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Fig.5 

TERMINAIS P/ENTRADA 

DA CA ------
E LIGA<;Ao 
DA(S) 1.AMPADA(S) 

parente ... ), de modo a garantir uma captalj;ao 
m6dia e abrangente das condi~s de lumino
sidade extema. Na verdade; desde que bem 
vedado e protegido, o foto-sensor podera a~ 
ficar em ponto totalmente extemo, ao ar li
vre, ligado ao circuito por cabinho paralelo 
no necessario comprimento ... 

- FIG. 6 - COMANDANDO UMA "POR
RADA" DE LAMPADAS- - Dentro das 
maximas "wattagens" ja indicadas, e depen
dendo da T ensiio da rede local, nlio apenas 
uma, mas varias Himpadas poderao ser efeti
vamente controladas pela LUNAP .•. Basta 
que todas as lampadas sejam eletricamente 
"paraleladas" e simultaneamente ligadas aos 
pontos L-L da placa ( ou via conetores exter
nos il caixa, como sugere a FIG. 5 ... ). A 
"soma" de 300W em l lOV ou - mais ainda -
o total de 600W em 220V, proporcionam 
uma razoavel Potencia luminosa final, sufi
ciente mesmo para grandes areas extemas, 
diversos corredores, balls intemos de boas 
dimensoes, etc. Apenas uma recomendac;lio: 
se a Potencia requerida estiver nas proximi- 1 

dades dos limites maximos ji mencionados, 
conv'5m dotar o SCR (TIC 106D) de um pe
queno di~ipador de calor, fixando-a il lapela 
metalica do componente, e tendo o cuidado 
de nlio permitir que a estrutura metalica do 
dito dissipador toque qualquer outro ponto 
metalico do circuito, terminais de compo
nentes ou conexoes ... 

AJUSTANOO A LUNAP-

Depois de feita a montagem, completado o 
acabamento e providenciada a instalw,ao geral 
do conjunto (nos conformes das figuras ante
riores. .. ), resta apenas uma provid~ncia: a de
vida calibrac;ao do circuito, atrav6s do trim
pot incorporado, para se obter o requerido 
"comportamento" automatico da iluminac;lio 

controlada. •• 

CAMPANULA 
TRANSLUCIDA 
PARAO LOR 

Inicialmente, com o conjunto devidamente 
alimentado pela C.A. local, gira-se o trim-pot 
a~ um dos seus extremos, de modo a fazer 
com que a(s) lampada(s) fique(m), seguramen
te, apagada(s) ... 0 ideal 15 que tal procedimento 
seja feito af por volta das 17 horas, quando 
ainda houver razoovel luminosidade prove
niente do reu ... Assim que comec;ar a cair a 
noite, quando a luminosidade chegar a nfveis 
considerados insuficientes para o conforto/se
guranc;a dos circunstantes, moradores ou ocn
pantes do local, basta lentamente girar o dito 
trim-pot em sentido contrario, parando tal 
ajuste erataroenJe no ponto em que a(s) Jampa
da(s) acenda(m)! Nada mais precisara ser feito, 
podendo o ajuste do trim-pot ser "travado" 
nessa posic;lio com um pouquinho de esmalte, 
ou coisa assim ... 

Daf pra frente, a dnica "manutem;lio" que 
o sistema, como um todo, eventualmente ne
cessitara, sera a substituic;lio de alguma 1.ampa
da "queimada", quando tal fato se verificar,..! 
Os bons servic;os da LUNAP serlio, segura
mente, prestados por muitos e muitos anos, 
com total confiabilidade e precisao, como 
conv'5m a qualquer equipamento classificado 
como "profissional"' -

Enfati23II!OS uma caiaclcmaca especial
menfe '¥3Dtajosa da LUNAP, que e a completa 
au~ncia de "flicagem" ou de instabilidades, 
tanto no momento do "acendimento" (ao 
anoitecer ... ) quanto no "apagamento" (ao 
amanhecer ... ) da(s) lampada(s) controlada(s), 
evitando-se assim qualquer tipo de desconfor
to aos usuarios ... Isso se verifica porque - con
forme ji diss'5mos - o exato grau de luminosi
dade que estirnula o "acendimento" e -propo
sitalmente - um pouco dife:rente daquele ne
cessario ao "apagamento", coisa que s6 se ve
rifica em equipamentos realmente de born nf
vel, para a func;lio ... 

QUANTA$ lAMPADAS SEQUEIRA, 
"SOMANDO" UM MAXIMO DE 600W". 

Fig.6 
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