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-INSTRUCOES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS 

OS COMPONENTES 

• Em todos os clrcullos, dos mals simples aos mals 
complexos, exlstem, baslcamente, dols tlpos de pe
,as: as POI.ARIZADAS e as NAO POI.ARIZADAS. Os 
componentes NAO POLARIZADOS sllo, na sua 
grande malorla, RESISTORES e CAPACITORES 
comuns. Podem ser llgados •daqul pra IA ou de IA 
prA ct\", sem problemas. 0 0nlco requlslto lt reeo
nhecer-se prevlamente o valor (e outros parAme
tros) do componente, para llgA-lo no lugar oarlD do 
clrculto. 0 "T ABEL.Ao· A,P .e. dA todas as "dlcas· 
para a leltura dos valores e oodlgos dos RESISTO
RES, CAPACITORES P00~9TER, CAPCITORES 
DISCO CERAMICOS, etc. Sempre que surglrem dil
vldas ou •esqueclmentos", as lnstru<;6es do "TA· 
BEL.AO" devem ser consu lladas. 

• Os principals componentes dos clrcultos silo, na 
malorla das vezes, POI.ARIZAOOS, ou seja, seus 
terminals, plnos ou "pernas• lllm pos~o CM1a e 
lllnlca para serem llgados ao clrcultol Entre tals 
componentes, destacam-se os DIOOOS, LEDs, 
SCRs, TRIACs, TRANS[STORES (blpolares, lets, 
un1Jun,6es, etc.), CAPACITORES ELETROLfncos, 
CIRCUITOS INTEGRADOS. etc. ~ mullo lmpor1ante 
que, antes de se lnlclar qualquer montagem, o Lei• 
tor ldenllflque corretamente os •nomes" e poslQ0es 
relatlvas dos tennlnals desses componentes, 1a que 

qualquer lnversllo na hora das so~agens ocaslo
nara o n6o fuudonamerm do clrculto, alooi de 
eventuals danos ao pr6prlo componente erronea• 
mente llgado, 0 "TABEI..AO" mostra a grande malo
rla dos componentes normalmente utlllzados nas 
montagens de A,P.E., em suas apanlndalr, plna
plB, e linboloa. Ouando, em algum clrculto publ 
ca,W: surg1r um ou mals componentes cuJo "vlsua1• 
n!lo esteja relaclonado no "TABELAO", as necessA• 
rlas lnfonna,Oes ser!lo lomecldas Junto ao texto 
descrltlvo da respectlva montagem, atravAs de llu&
tra¢,es claras e objetlvas. 

LIGANDO E SOLDANDO 

• Pratlcamente todas as montagens aqul publlcadas 
sllo lmplementadas no slstema de CIRCUITO IM
PRESSO, asslm as lnstru!)lles a segulr relerem-se 
aos culdados bblcos necass4rlos 11-t6cnlca de 
montagem. O car&ter geral das recomenda,0es, 
contudo, faz com que elas tambooi seJam vAlldas 
para eventuals OUlraa t6cnlcas de montagem (em 
ponte, em barra, elc.). 

• Deva ser ea,ipe-e ullllzado ferro de soldar lave, de 
ponla flna, e de balxa "wallagem" (mAxlmo 30 
watts). A solda tap,bltm deve ser !Ina, de boa quall
dade e de balxCI_, ponto de lus!lo (tlpo 60/40 ou 
63137). Antes de lnlclar a soldagem, a ponla do fer• 
ro deve ser llmpa, remo.vendo-se qualquer oxlda9!10 
ou euJelra all acumuladas. Depols de llmpa e aque
clda a ponta do ferro deve ser levemente estanhada 
(eapalhando-se um pouco de solda sobre ela), o 
que fllcllltara o contato t6rmlco com os tennlnals. 

• As auperffcles cobreadas das placas de Clrculto lm
preNO devem ser rlgorosamente llmpas (com llxa 11-
na ou palha de a90) antes das soldagens. 0 cobra 
deve aer brllhante, sem qualquer reslduo de oxl
d~, au)elras, gorduras, etc. (que podem obstar 
u boa ioldagens). Notar que depols de llmpae as 
llhu e plslu cobreadas n4o devem mals ser toca
da com oe dedoa, pols a gordura e dcldos conlldoe 

na transplra~llo humana (mesmo que as mllos Pllffl
;a,n llmpas e secas ... ) atacam o cobra com grande 
rapldez, preJudlcando as boas soldagens. Os ter
minals de componentes lambltm devem estar bem 
llmpos (se preclso, raspe-os com uma !Amina ou es
tllete, atlt que o metal flque llmpo e brllhante) para 
que a solda •pegue• bem ••• 

• Verlllcar sempre se nllo exlstem deleltos no padr!lo 
cobreado de placa. Constatada alguma lrregularl
dade, ela deve ser sanada .,_ de se colocar oa 
componentes na placa. Pequenas lalhas nc cobre 
podem ser facllmente recompostas com uma gotlnha 
de solda culdadosamente apllcada. JA eventuals 
•curtos• entre Uhas ou plstas, podem ser removldoa 
raspando-se o delelto com uma lerrementa de ponla 
aflada. 

• Coloque todos os componentes na place orlentan
do-se sempre pelo "chapeado" mostrado ]unto -ls 
lnstru,;Oes de cada monlagem. Aten,llo aos compo
nentes POI.ARIZADOS e lls suas posl¢es relatlvas 
(INTEGRADOS, TRANSfSTORES, DIOOOS, CAPA· 
CITORES ELETROLITICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, 
etc.). 

• Atencllo tambltm aos valores das demals pe,;as 
(NAO POLARIZADAS), Oualquer d0vlda, consulte os 
desenhos da respectlva montagem, e/ou o "TA· 
BEL.AO". 

• Durante as soldagens, evlle sobreaquecer os com
ponentes (que podem danlflcar-se pelo calor exce&
slvo desenvolvldo numa soldagem multo demorada). 
Se uma soldagem "nllo di\ certo" nos pr!melros 5 
segundos, retire o ferro, espere a llga,ao eslrlar e 
te nte novamente, com ca Ima e atenc;llo. 

• Evlte excesso (que pode gerar corrlmentos e "cur• 
tos") de solda ou lalta (que pode ocaslonar ma CO• 
nexllo) desta. Um bom ponto de solda deve flcar llso 
e brllhante ao termlnar. Se a solda, ap6s esfrlar, 
mostrar-se rugosa e fosca, lsso lndlca uma conex!lo 
mal fella (tanto el6trlca quanto mecanlcamente), 

• Apenas corte os excessos dos terminals ou pontas 
de flos (pelo lado cobreado) ap(',s rlgorosa con
fer~ncla quanto aos valores, posl,Oes, polarldades, 
etc., de to.des as pe9as, componentes, llga¢.es pe
rllltrlcas (aquelas externas A place), etc, ~ multo 
dll(cll reaproveltar ou corrlglr a posl~o de um com• 
ponente cujos termlnals J/1 ten ham sldo cortados. 

• ATENQAO As lnstru,lles de callbra,!lo, a Juste e utl• 
llza,llo dos pro]etos. Evita a utlllza,llo de pecas 
com valores ou caracterfsticas dlferenles daquelas 
lndlcadas na LISTA DE PEQAS, Lela sempre TODO o 
artlgo antes de montar ou utlllzar o clrculto. Expe
rlmenta,oes apenas devem ser 'tl!nladas por aque
les que JA I/Im um razoAvel conheclmento ou prlltlca 
e sempre guladas pelo born senso. Eventualmente, 
nos pr6prlos textos doscrltlvos exlstem sugestOes 
para experlmenta,0es. Procure segulr lals su
gestOes se qulser tenter alguma modlflcacao ••• 

• ATENQAO h lsolec~es, prlnclpalmente nos clrcul
tos ou dlsposltlvos qua trabalhem sob tansOas e/ou 
correntes elavadas, Ouandc a utlllza~o exlglr CO• 
nexllo dlreta ~ rede de C.A. domlclllar (110 ou 220 
volts) DESUGUE a chava geral da lnstala9!10 local 
anlllNl de promover essa conexllo, Nos dlposltlvos 
allmentados com pllhas ou baterlas, se foram del
xados fora de operac!lo por longos perlodos, 
convltm retlrar as pllhas ou baterlas, evltando da
nos por "vazamento• das pastas qufmlcas (lortemen• 
te corrosives) contldas no Interior dessas lontes de 
energla, 



'TABELAO A.P. E: 

, 1' ALGARtsMO 

~:::::: ~ : :r• ALGAfUSMO 

3• :_, - NULtlPLICA.OOA 
4 • "TOLERiNCIA 

FAIXA 

COR 

preto 
marrom 
vermelho 
laranja 
amarelo 
verde 
azul 
violeta 
cmza 
branco 
ooro 
prata 
{fem cor) 

MARROM 
PRETO 

MARROM 

OURO 

100n 

5% 

1.•e 2.a 
faixas 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

VALOR EM OHMS 
OH'MS 

--c:J-

CODIGO 
J,a faixa 4_a faixa 

X 10 1% 
X 100 2% 

X 1000 3% 
X 10000 4% 

X 100000 
6 X 1000000 
7 

8 
9 

X 0,1 5% 
x0,01 la% 

20% 

EXEMPLOS 

VERMELHO MARROM 
VERMELHO PRETO 

LARANJA VERDE 

PRATA MARROM 

22Kl1 1 MU 

10% 1% 

VALOR EM ---II---- PICOFARADS 

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

preto 0 20% 

marrom 1 X 1() 

vermelho 2 X 100 250V 

laranja 3 X 1000 

amarelo 4 X 10000 400V 

verde 5 X 100000 

azul 6 X 10()()000 630V 

violeta 7 

c1nza 8 
branco 9 10% 

EXEMPLOS 

MARROM AMARELO VERMELHO 

PRETO VIOLETA VERMELHO 

LARANJA VERMELHO AMARELO 

BRANCO PRETO BRANCO 

VERMELHO AZUL AMARELO 

10KpF {10nF) 4K7pF {4n7l 220KpF (220nF I 

10% 20% 10% 

250V 630V 400 V 

TRANslsTORES B,POLARES 

ATi; IOpF 

B 0, 1 QpF 

C 0,25pF 

D 0,50pF 

lpF 

G 2pF 

472 K 

223 M 

101 J 

103M 

C 

st~~:NPN 

B PNP 

EXENPLOS 

NPN 
BC546 
8C647 
BC 548 
Sc 549 

PNP 

8C55S 
0C557 
BC558 
Sc 559 

EXEMPLO 

Bf494 I NPN) 

BO ~ 

ii C ~ 
EXEMPLOS 

NPN 
8013~ 
80137 
B0139 

PNP 
B0136 
£1)136 
80140 

SERIE E 

Tl~ 

"cc 

EXEMPLOS 
NPN 

TIP29 
TIP31 
TIP41 
TIP 49 

p~p 
TIP50 
TlP 32 
TIP 42 

C APACITORES ELETROLincos 

~t-=- ~c + =;:J~(]r-----'--, 
AXIAL 

CIRCU ITOS 

INTEGRADO~ 

0 
l 2 3 4 

'IJISTOS 

556- 741- 3140 

LM380N8 - LM 386 I 4001-4011- 4013- 4093 VISTOS 

LIii 324,rLM380-4069-T8A820 I 40l7-4049- 4060 -

D10D0 ZENER 

~ 

FOTO~TRANsisTOR MIC, ELETRETO 

EXEMPLO 

TIL l"S 

C ~-!Tl 

~~ I +tVI ....::-~ 
E ~ 

RADIAL 

Pli.,HAS 

TOLERANCIA 

F 

G 

H 

K 

ACIMA DE 10pF 

1% M 20% 

2% p +10(}% 

3% s + 50% 

5% z + 80% 

10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF (4n I 

22KpF {22n FI 

100 pF 

10KpF {10nF) 

01AC1 

1 

[!] 
2 

CER.iMICO 

(}% 

20% 

20% 

10% 

20% 

5% 

20% 

EXENPLOS 

nc 206 - TlC 216 
TIC2Z6 - TIC 236 

SCRt 

EXEMPLOS 

TIC 106 - T1C1l6 
TIC IZ6 

~ 

r~:1: r 1N4002 
IN4003 

1 N 4004 

lN 4007 

POTENCl0NETRO 

2 

~ 

jf 
7[ 

PUSH - SUTTON 

t:: 
TRIM -

TRINE~ 

~ 
1 2 

PlASTICO 

3 
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LANTERNA AUTOMATICA P / CARRO I 

,ft 
SIS 
AIS 
SQ 

UGAR(OU 
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:r•Nto .... ·•···· ... 
S 0DOS .· · .. > .. ULOS 

AUTOMATISMOS 
FOTO-ELETRICOS ... 

No Universo da Opto-Eletronica, 
todos os verdadeiros amantes da tecno
logia pratica encontram um grande nu
mero de aplic~oes de realiza9ao facil, e 
que mostram real e efetiva utilidade no 
dia-a-dia ... Os Leitores/Hobbystas quc 
acompanham APE ja viram, nas nossas 
paginas, uma "pa" de montagens e pro
jetos baseados em sensores e/ou ernisso
res 6ticos, comandando a9oes as mais 
diversas a partir de dados puramente 
"luminosos" (sejam visfveis, ou nao ... ). 

Na area da "Eletronica Embarcada", 
ou seja, nos gadgets tecnol6gicos dire
tamente aplicaveis ou instalaveis em vef
culos, o tema opot-eletrc'lnico e ainda 
mais presente, por uma serie de razoes 
praticas (lembramos que ate no pr6prio 

nucleo de algumas modemas igni96es 
eletronicas, o "velho" sistema mecanico 
de "platinado" foi substitufdo por sen
sores opto, muito mais eficientes e nao 
"desgastaveis" com o tempo e o uso ..• ). 

Certamente que APE nao poderia 
"desprezar" esse fantastico campo apli
cativo (tanto que ja mostrou varias 
montagens no genero, e no "estilo" ... ). 
0 projeto ora mostrado ja foi abordado, 
em ocasiao anterior, porem nao na 
forma de uma montagem completamen
te descrita, com lay out, "chapeado", 
instru96es totais de instala9ao, etc. Pois 
bem .•. Tomando o projeto originalmente 
sugerido (na ocasiao, na forma de CIR
CUITIM ou apenas em "esquema" ... ), 
atualizamos sua concer9ao tecnol6gica, 
adotando novos e mais eficientes com
ponentes, sintetizando o arranjo, porem 
mantendo todas as suas boas e deseja
veis caracteristicas ... 

Como resultado, o Leitor/Hobbysta 
ve um circuito compacto, simples, que 
podera ser inteiramente montado (desde 
a pr6pria conf009ao da placa especffica 
de Impresso ... ) e instalado/ajustado, em 
cerca de 2 horas, com imediatas vanta
gens na seguran9a e conforto da utili
za<;iio do carro, seja o vefculo do pr6prio 
Leitor, seja de propriedade do "velho", 
ou mesmo ainda de terceiros, aos quais -
obviamente - o dispositivo podera ser 
"vendido" ... ! 

Vale a pena experimentar ... Os com
ponentes - como ja dissemos - sao pou
cos, relativamente comuns, de custo 
moderado; a montagem, instala9ao e 
ajuste sao simples e diretos, e os resulta
dos finais, compensadores ... 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - 0 supra

sumo da simplicidade, traz o circuito 
inicialmente com a deterrninru;ao de 
uma Tensao estabifu-ada pelo diodo 
zener (6V2) e resistor de 82K (a linha 
do positivo - 12 VCC ... ), aplicada ao 
divisor de Tensao formado por um 
LDR (praticamente qualquer tipo de 
Resistor Dependente da Luz podera 
ser utilizado no circuito ... ) e pelo 
trim-pot de lOOK, este responsavel 
pelo ajuste final de sensibilidade e 
"ponto" de funcionamento da LAC ... 
Com tal sistema, eventuais (ate "nor
mais", no caso ... ) varia96es na Tensao 
real da bateria do vefculo nio poderiio 
influenciar a calibrru;ao ea sensibilida
de do dispositivo ... Na ju09ao entre o 
citado LDR e o trim-pot de ajuste/ca
libr~ao, recolhe-se, entao, um rtfvel 
de Tensao inversamente proporcional 
a lurninosidade "vista" pelo foto-re-
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RELE G1RC2 
...------f"7----.----+----------l + 12V ( "DEPOIS DA CHAVE IGN,") 

82K 

1N4001 

LOR 

sistor •.• Em seguida, uma simples rede 
RC de "amortecimento", formada pe
lo outro resistor de 82K e pelo capaci
tor eletrolitico de lOOu, previne contra 
a acei~iio de variac;oes npidas ou 
muito curtas <las condic;oes de lumino
sidade (evitando, assim, que breves 
lampejos de luz, ou curtos e momenta
neos "escurecimentos" posS3.Ill ser "e
letricamente considerados" pelo cir
cuito ... ). Um resistor de 4K7 encami
nha o nfvel resultante ao terminal de 
base de um unico transfstor BC517, 
que "condensa", em encapsulamento 

padriio(igualzinho ao de qualquer outro 
"BC" ... ) um conjunto Darlington de 
ganho "bravfssimo" (cerca de 
30.000!), a cujo circuito de coletor en
contra-se acoplado um rele (bobina 
para 12 VCC e contatos para lOA), 
com o costumeiro diodo de protec;iio, 
em "anti-paralelo" a sua bobina. .. As
sim, dependendo unicamente do ajuste 
dado ao trim-pot (cuja condic;iio "fi
na" podera compensar eventuais va
riac;oes de para.metro no pr6prio LOR 
utilizado, "universalizando" a ob
tenc;iio deste componente ... ), sob lumi
nosidade diurna normal, tanto o 
BC517 quanta sua carga (o rele ... ) 
permaneceriio "cortados" ... Quando 
anoitece, contudo, com a eleva<;iio do 
valor ohmico do LOR, a Tensiio sabre 
o dito cujo "sobe", ate atingir valor 
positivo suficiente para "ligar" o Dar
lington, com o que o rele e ativado, 
"fechando" seu conjunto de contatos 
N .A., os quais, por sua vez, acionam 
automaticamente as lantemas do vef
culo! Tudo muito direto, simples, e por 
isso mesmo seguro e eficiente ... Quan
to a instalac;iio geral, tarnbem nada 
mais simples: a alimentac;iio vem dire
tamente dos 12 VCC do sistema ele
trico do vefculo, recolhidos em ponto 
"posterior'' a chave normal de ignic;iio 
(para garantir que o sistema niio fique 
operando depois que o vefculo e esta
cionado definitivamente, e ap6s o mo-

~ ~} AO INTERRUPTOR 
DAS LANTERNAS 

BC517 

SIMBOLO 

s 
GANHO MiNIMO 
30,000! 

Fig.I 

-APARENCIA 
-PINAGEM 

"EOUIVALENCIA" 

APARENCIA 

SiMBOLO TT 
torista ter retirado a chave do canta
ta ..• ). Os terminais C e NA de Safda 
do rele siio, eletricamente, "paralela
dos" aos terminais originais do inter
ruptor <las lanternas (qualquer que seja 
sua organizac;iio eletrica, uma vez que 
a total "independencia" dos terminais 
do rele permite tal acoplamento de 
forma universal .•. ). 

••••• 
- FIG. 2 - ALGUNS DOS COMPO

NENfES PRINCIPAJS_ 0 
transfstor (que parece um "BC" co
mum, mas e "mais" do que isso ... ) 
BCS 17, e o LOR "padriio", siio vistas 
em detalhes, na figura, que mostra as 
aparencias, pinagens, "equivalencias" 
e sfmbolos dos ditos componentes ... 
·Quanta ao BC517, observar que, em
bora "por faro" nada difira de um BC 
comum, contem, na verdade, dais 
transfstores intemos em configurac;iio 
de super-ganho ( Darlington ), dei
xando ex temamente acessfveis apenas 
os tres terminais convencionais (base, 

Fig.2 

emissor, coletor ... ), com o que pode 
ser inserido nos circuitos coma se fos
se um componente "unico" .•• No que 
se refere ao LOR, a aparencia sugeri
da e a mais comum, mas o Leitor niio 
deve preocupar-se muito se a pe<;a ob
tida niio for exatarnente igual a mos
trada. .. Observar coma o dito LOR 
sera estilizado no "chapeado" da mon
tagem da LAC .•• 

- FIG. 3 - LAY our DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPEciFICO - Visando 
uma certa robustez a montagem final, 
niio procuramos excessiva miniaturi
za<;iio (ainda que mantendo as coisas 
tao compactas quanta possfvel ... ), com 
o que niio ocorrem "congestionamen
tos" que poderiam complicar a con
fee<;iio (principalmente aos inician
tes ... ). Assim, o padriio cobreado (vis
ta em tarnanho natural, escala 1: 1, 
portanto, na figura. .. ) e de f~cil reali
zac;iio, por qualquer <las convencionais 
tecnicas de Impressos. De qualquer 
modo, vale a "etema" recomenda<;iio 
de conferencia rigorosa, ao final, para 

5 
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eventualmente sanar falhas, curtos, 
Japsos ou quaisquer outros defeitinhos 
que possam invalidar o funcionamento 
do circuito ( e sempre muito mais facil 
realizar tais corr~oes ant.es de inserir 
e soldar os componentes, do que de
pois .•• ). 

sic;;oes que ocupam na p1aca. •• Uma boa 
verific~ao final deve ser feita ao ter
mino das soldagens, levando-se em 
conta tudo o que foi dito no presente 
item, e mais as pr6prias condic;;oes de 
cada ponto de solda, para ver se nao 
ha corrimentos, "curtos", contatos in
devidos, falhas ou "falta de solda". 
Tudo verificado, as sobras de pernas e 
terminais podem ser cortadas, pelo la
do cobreado ... 

- FIG. 4 - "CHAPEAIX) DA MON
T AGEM - Com o Impresso pronto e 
conferido, o Leitor/Hobbysta pode 
passar a inserc;;ao e soldagem das pe
c;;as, guiando-se pelo "chapeado", que 
mostra (ainda em tamanho natural ... ) o 
lado nao cobreado da placa, com todos 
os componentes devidamente estiliza
dos, claras indicac;;oes dos seus c6di
gos, valores, polaridades e outros da
dos visualmente importantes ... 
Atenc;;ao a colocac;;ao das ~as polari
zadas, quais sejam: o BC517 (lado 
chato voltado para o resistor de 
82K ... ), os dois diodos (zener e co
mum), com suas extremidades de ca
todo nitidamente marcadas pelas fai
xas ou aneis em cor contrastante, e o 
capacitor eletrolitico (tambem com a 
po1aridade de seus terminais clararnen
te indicada na figura e no pr6prio cor
po do componente ... ). 0 rele tambem 
tern posic;;ao unica e certa para in
serc;;ao e ligac;;ao, porem, no caso, a 
pr6pria "assimetria" dos pinos evita 
que sejam "enfiados" em "buracos er
rados" ... Se, contudo, o Lei
tor/Hobbysta estiver utilizando outro 
rele, que nao o especificamente suge
rido na LIST A DE PE<;AS (embora 
eletricamente equivalente ••. ), even
tualmente podera ser necessaria uma 
modificac;;ao na disposic;;ao de ilhas e 
pistas respectivas, no trac;;ado do Im
presso, de modo a adequar as con
dic;;oes puramente mecanicas de li
gac;;ao... Finalmente, quanto aos resis
tores comuns, cuidado para nao inver
ter seus valores em func;;ao das po-

- FIG. 5 - CONEXOES EXTEIINAS 
A PLACA - Simples e poucas, as li
gac;;oes externas restringem-se a ali
mentac;;ao (ponto "+" aos 12 VCC 
positivos, e ponto "-" ao negativo ou 
"chassis" do carro ... ) e a conexao dos 
pontos "L-L" ao terminais efetivos do 
pr6prio interruptor que originalmente 
controla as Jantemas do vefculo .•• Ja 
foi mencionado, mas vale dizer de no
vo: os contatos de Sai'da do rele (pon
tos "L-L") sao totalmente indepen
dentes de todo o restante do circuito e 
da sua alimentac;;ao, e assim podem ser 
usados "sem medo", em qualquer con
figur~ao de acoplamento ao original 
interruptor das lantemas, nao impor
tando se este tern um de seus "lados" 
nonnalmente "aterrado" ou "positiva
do", ou se ocorre a posterior interve
niencia de um rele original do vefculo, 
etc. Basta, eletricamente, identificar os 
pontos de liga~ao, e neles conetar os 
terminais "L-L", atraves de cabos iso
lados no conveniente calibre .•. 

- FIG. 6 - A CAIXA, 0 ACABA
MENTO- - Se o Leitor/Hobbysta 
usar um container nas dimensoes su
geridas em OPCIONAIS/DIVERSOS 
da LIST A DE PE<;AS, a "coisa" po
dera ficar, ap6s terminada, com a 
aparencia profissional e elegante mos
trada na figura... Observar a im
portancia de se fixar a placa, dentro da 

LISTA DE PE(;AS 

• 1 -Trarof.stor BC517 (Darlington 
da serie "BC") 

• 1 - LDR (Resistor Dependente de 
Luz), praticamente de qualquer 
tarnanho e sensibilidade (va
riac;;oes poderao ser compensa
das pelo ajuste do trim-pot do 
circuito ... ) 

• 1 - Diodo zener de 6V2 x 0,5W 
• 1 - Diodo 1N4001 ou equivalente 
• 1 - Resistor 4K7 x l/4W 
• 2 - Resistores 82K x 1/ 4 W 
• 1 • Capacitor {eletrolftico) 100u X 

25V 
• 1 - Trim-pot. vertical, 1 OOK 
• 1 - Rele, com bobina para 12 VCC 

e pelo menos um conjunto de 
contatos NA (tipo G1RC2 -
Metaltex, ou equival.) para 
IOA. 

• 1 - Placa de Circuito Impresso es
peci'fica para a montagem (4,3 
X 4,3 cm.) 

• - Fio e solda para as liga!i6es 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a monta
gem. Qualquer container pa
dronizado, em plastico opaco, 
com medidas mfuimas em torno 
de 5,0 x 5,0 x 3,5 cm., servira ... 

• 1 - Pequena campruiu1a plastica (ou 
em vidro) translucida ( em bran
co leitoso e o ideal), podendo 
ser aproveitado um "visor" de 
lfunpada piloto tipo "olho de 
boi", ou mesmo "meia bola" de 
pingue-pongue... Diametro 
proporcional ao do LDR utili
zado. 

• - Parafusos, porcas, adesivos 
fortes, etc., para fixac;;oes di
versas ... 
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Fig.6 

caixa, de modo que o LDR possa. "so
bressair" (para tanto, e importante que 
o dito cujo seja soldado na sua posi~ao, 
quase ao centro da placa, mantendo-se 
os terminais longos, para que sua face 
sensora resulte mais alta do que qual
quer outro componente do Impresso) 
ficando mesmo "por fora" do painel 
principal (superior) da caixa, confonne 
indica a vista em perfil ... Uma vez tu
do fixado, o LOR devera receber a 
prot~ao de uma pequena campanula 
translucida, hemisferica, de modo a 
bem difundir os raios luminosos, evi
tando a ocorrencia de "polariza~oes" 
6ticas nao desejadas... Um "visor" 
("lente") aproveitado de wna pequena 
Limpada piloto tipo "olho de boi", de 
acrilioo branco leitoso, servira direiti
nho para a fun~ao, e resultando num 
aspecto tambem bonito e profissional 
ao oonjunto... Uma recomenda~ao 
pratica: e born fazer wn furo na lateral 

•LAC" S00 0 PAINEL,. 
•vENOO- A t.UMINOSIOAOE 

AMBl€NTE EXTERNA_ 

do container que confronte a posi~ao 
interna do trim-pot de ajuste, e de 
modo que o centro de tal furo coinci
da, mecanicamente, com a cruzeta ou 
fenda central do knob incorporado ao 
dito trim-pot .. Tal providencia facili
tara muito o ajuste e calibragao final, 
mesmo com a caixa ja fechada e insta
lada na sua posi~o definitiva de utili
za~ao ... 

- FIG. 7 - INSTALA(,,;AO E AJUS
TE... - Um local pratioo e 6bvio para 
fixagiio definitiva da LAC e sobre o 
painel do vefculo, de modo que a 
campanula transh1cida que recobre o 
LOR fique "olhando o ceu", la fora, 
confonne indica a figura. •. Tal dispo
si~iio garantira que o sensoreamento se 
baseara mais na luminosidade media 
geral, do que em eventuais lampejos 
emitidos por far6is, lanternas de ou
tros vefculos, etc... Embora o circuito 

Fig.7 

~~ 

da LAC contenha suas naturais "defe
sas'' (gr~as ao "amortecimento" pro
porcionado por rede RC de larga 
Constante de Tempo, confonne vimos 
nas explic~oes quanto A FIG. 1), alern 
da pr6pria translucidez da campanula 
(que oferece wna "media" da lumino
sidade ambiente, desenfatizando even
tuais luzes mais diretas ou ooncentra
das ... ), 6 sempre born prevenir pro
blemas, com uma correta orien~ao 
6tica do sistema. .• Um "apontamento" 
a mais ou menos 45° parece-nos o 
ideal, ou seja, de modo que o LOR fi
que apontando "para frente e para o 
alto" (parece slogan de polftico safado, 
ne ..• ?). Com tudo ligado, coloca-se, 
inicialmente, o trim-pot em wn ajuste 
m6lio, e leva-se o carro para a luz do 
dia... Se as lanternas se mostrarem 
acesas em tal condi~o, gira-se o 
trim-pot totalmente para o lado que 
gerar o imediato "apagamento" das 
ditas cujas ... Aguarda-se o cair da noi
te e, no instante em que a queda de 
luminosidade do reu for julgada de
tenninante do uso das lanternas, gira
se novamente o trim-pot (em sentido 
inverso ao anterionnente efetuado •.. ), 
sempre aguardando alguns segundos 
(para compensar o "amortecimento" 
inerente ao circuito •.• ) a cada movi
mento do knob, parando-se a cali
bragiio exatamente no ponto em que as 
lanternas sao ligadas ... Pronto! O sis
tema ja estara devidamente ajustado, e 
daf pra frente o oonforto e o automa
tismo serao totais, garantindo segu
ran~a e boa confiabilidade, mesmo em 
situa~oes extremas e mesmo para os 
motoristas mais "esquecidinhos" e dis
trafdos ... 

••••• 
E born notar que, estando os termi

nais operacionais da LAC em paralelo 
com os do interruptor original das lan
ternas, este ultimo continuara valido, em 
sua u~ao durante o dia. .• Assim, se 
por qualquer motivo for desejado o 
acendimento diurno das lanternas, bas
ta... ligar o interruptor convencional, 
cuja a~iio sobrepassara a da LAC. .. Ja a 
noite, tal overlap nao e possfvel, no sen
tido de que a LAC niio permitira o "a
pagamento" das lanternas, via interrup
tor convencional (para tanto, sera ne
cessario o desligamento da igni~iio ... ). 

Em qualquer cirunstancia, oontudo, 
as normas de seguran~a de transito e de 
utiliza~ao das luzes dos vefculos, seriio 
nitidamente respeitadas (e de fonna au
tomatica, o que 6 mais importante ... ) . 

••••• 
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A GRAVACAO AUTOMATICA 
DE TELEFONEMAS 

Em ocasioes anteriores, APE ja trou
xe aos Leitores/Hobbystas circuitos do 
genero "rele telefonico", cuja fun\;ao 
basica e pennitir, automaticamente, a 
gravai;ao das conversas, ligando o dito 
gravador durante as charnadas, e colo
cando o iiudio da linha na entrada de mi
crofone do gravador, desligando -
tambem automaticamente - o sistema, 
ao fim da utilizru;ao do telefone ... 

Alguns desses circuitos ou apli
cru;oes, sao bastante complexos e com
pletos, porem mostram-se muito "espe
cializados", requerendo algumas "mano
bras" complicadas para sua instala9ao e 
uso ••• Ja outros, muito pequenos e sim
ples, podem ser ate "embutidos" no 
pr6prio gravador conjugado, porem pa
decein de algumas deficiencias ou res
tri\;oeS, que apenas perrnitem a sua utili
za9lfo com detenninados tipos ou mode
los de gravadores, etc. 

Como o tema e oonstantemente re
querido por muitos dos Leito-

res/Hobbystas, em suas Cartas, resol
vemos voltar ao assunto, trazendo uma 
"terceira via", ou seja: um circuito, para 
tal aplicru;ao, realmente universal, aco
plavel (em suas duas versoes, baseadas 
num mesmo Jay out de Circuito Impres
so ... ) a praticamente qualquer gravador 
de audio, seja este nonnalmente alimen
tado por 3, 6, 9 ou 12V (na verdade, 
quaJquer Tensao, entre 3 e 25V ... ), pos
sua este circuito intemo com "terra" 
negativo ou positivo, e seja este dotado 
de praticamente qualquer tipo ou im
pedancia de Entrada para sinais de au
dio ... ! 

0 ORA V ADOR UNIVERSAL 
P/CHAMADAS TELEFONICAS (ou 
apenas GRUCH, para os fntimos ••. ) 
penmte, em suas duas versoes basicas, o 
acoplarnento descomplicado ao gravador 
e a linha telefonica, e contem um impor
tante item nonnalmente nao encontrado 
em outros circuitos do genero, qual seja 
um ajuste intemo (por trim-pot) do nf
vel do sinal de audio manipulado, com o 
que o dito cujo pode ser facilmente ade
quado a qualquer circuito de Entrada de 
gravadores ... 

0 chaveamento do motor do grava
dor (que deve ser mantido, na espera, 
em poSi\;aO de ''gravar" ... ) e feito, pelo 
GRUCH, atrav~s de um sensfvel "inter
ruptor eletronico" (sem contatos m6veis 
que possarn desgastar-se com o uso, ca
so dos reles convencionais ... ), transisto
rizado, capaz de manejar a maioria dos 
motores intemos de gravadores conven
cionais ... Mesmo que a Potencia reque
rida pelo tal motor seja muito elevada, a 
mera substituicao de wn unico transistor 
do circuito do GR UCH adequara O Sis
tema a tais condi\;6es ... 

Trata-se, como podem perceber os 
Leitores/Hobbystas mais atentos, de um 
projeto "em aberto", porem completo, 
com suas descri9oes de montagem 
abrangendo praticarnente todas as pos
sibilidades de acoplamento e "casamen
to" ... 

Embora seja um projeto/montagem 
dirigido aos Hobbystas mais avan9ados, 
com alguma "tarimba", a consistencia 
das infonna.;;oes ea simplicidade/clareza 
das explica\;oes colocam a sua realiza¢o 
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e utiliza?O ao alcance mrano dos Lei
tores iniciames nas artes da Elet:ranica 
Pritica. •. ! 

0 "segredo" 6 1er e observar com 
grande ate~ ~ figuras do presente 
artigo, --. de decidir-se pela reali
~ ... Afirmamos que oio 6 um "bi
cho de sete ~as", e os resultados 
serao 6timos, tanto em util:izru;Oes s6rias 
(monito~o comercial ou profissional 
da util:izru;ao e do teor dos comunicados 
no telefone ... ) quanto em "romfinticas" 
atividades de "espionagem", facilitadas 
pelo fato do GRUCH poder ser coneta
do a quaJquer ponto da linha telefonica, 
nio interferindo com o funcionamento 
desta. .. 

••••• 
- FIG. 1 - DIAGRAMA F.SQUEMA.

TICODO CIRCUITO (EM SUAS 
DUAS VERS6BS BASICAS-) - No 
diagrama (A) temos o circuito para a 

+ ® 

LINHA 
TE!,.EF. 

LINHA 
TELEF. 

® 

+ ® 

versao destinada ao acoplamento a 
gravadores com "terra" NEGA TIVO, 
enquanto que no esquema (B) o dia
grama refere-se A verslio para grava
dores com "terra" POSITIVO ... Co
mo os m6dulos sao totalmente elet:ro
nicos, sem reles que tornariam a saf'da, 
em tese, independente de polaridades 
no acoplamento, ~ duplicidade de 
versoes torna as coisas facilmente "a
dequaveis" A grande variedade de cir
cuitos internos dos gravadores dis
ponfveis no mercado ..• Em ambos os 
casos, o acoplamento A linha telefonica 
6 polarizado (problema muito f4cil de 
ser resolvido, j4 que se o sistema nio 
funcionar numa das conexoes possf
veis, basta inverter as lig~s dos 
pontos F-F A linha. .. ). Os dois primei
ros transfstores ( esquerda de ambos os 
diagramas ... ) formam uma esp6cie de 
'"Darlington" complemcntar, amplifi
cador CC de elevado ganho, e que, 
polarizados e dimensionados pelos re-

sistores de IO0K, 47K e 470R (e pro
tegidos contra surtos de Tensao na Ii
nha, pelo diodo 1N4148M,) chaveiam 
diretamente o motor do gravador aco
plado •.. Observar que, pelos pantme
tros do transistor chaveador (BC547 
no caso A, e BC557 no B-,), motores 
que trabalhem sob Tensao desde 3V 
a~ 25V, e que "puxem" Corrente de 
~ lOOmA, podem ser comandados 
sem problemas. •• No caso flIDProwvel) 
de que o dito motor requeira wna 
Corrente mais "brava" (lSSO nlo ocor
re na totalidade dos gravadores micro 
e mini-cassette, normalmente "ali
mentaveis" a pilhas oo bateria...), bas
ta substituir, em (A), o BC547 ou um 
BC337, e em (B), o BC557 por um 
BC327, com o que a Corrente maxima 
manej4vel subira para cerca de 0,5A, 
sem nenhuma outra mcxlifi~ oas 
versOes Msicas. .. Voltando aos aspec
tos te6ricos/funcionais do circuito, 
tamb6m da linha telef6nica 6 "puxa-

(a\ "TERRA" 
~ NEGATIVO 

BC557 

470R 

10n 220K 7~ . r~- r-.. @ 

,,,---------------___;:::.__-C> MOTOR 

220K 
,J., ,-a11--.:...._--+-_ _;__~®:::...__-1-:> SI NAL 

"TERRA" 
POSITIVO 

® 

l,on 220K 7 
470R 

.:. 
.:=. 

F' 
.,,,---------------'---'-=------r:::,,..MOTOR 

220K 
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CADINHO ELETRICO ORIONTEC 

lndispensavel para Industrias 
elelro~letronicas 

- p/MlclapM • cloMld- do COfl'lponon- oin6nlco• 

• T •moata1o Aukmiloc 
• T~•tll• Ajua\Avail 
• Cub• A~o lnox 
• Tamanhot 1 ~dnl.3 • 400 watt/220 
., Tamanhoa 20x20A' • 700 watt.'2'20 
• Tamanhot :SOx20x, • 10~ wata/220 

TRANSCODERS 

• lnlerno para video 
• NTX • 4, 7 e 4,9 
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LISTA DE PECAS 

(VERSAO "A"· 
TERRA NEGA TIVO) 

• 2 - Transfstores BC547 ou equiva
lentes 

• 1 - Transfstor BC557 ou equiva-
lente 

• 1 - Diodo 1N4148 OU equivalente 
• 1 - Resistor 470R x l/4W 
• 2 - Resistores 47K x l/4W 
• 1 - Resistor 100K x l/4W 
• 2 - Resistores.220K x l/4W 
• 1 - Trim-pot ( vertical) 4 K 7 
• 1 - Capacitor (poliester) 1 On 
• 1 - Capacitor (poliester) 100n 
• 1 - Capacitor ( eletrolftico) 1 OOu x 

16V 
• 1 • Placa de Circuito Impresso es

pecf fica para a montagem ( o Jay 
out e identico, para ambas as 
versoes do GROCH ... ) com 6,6 
X 2,8cm. 

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

• 1 - "Clip" p/bateria de 9V 
• 2 - Conjuntos de conetores para

fusaveis tipo "Sinda1" (respec
tivamente com 2 e 3 segmen
tos), para as lig~s externas 

• - Fio e solda para as ligai;oes 

(VERSAO "B" .. 
TERRA POSITIVO) 

• 2 - Transf'stores BC557 ou equiva
lentes 

• 1 • Transfstor BC547 ou equiva-
lente 

• 1 - Diodo 1N4148 ou equivalente 
• 1 - Resistor 470R x l/4W 
• 2 - Resistores 47K x l/4W 
• 1 - Resistor lOOK x 1/4 W 
• 2 - Resistores 220K x 1/ 4 W 
• 1 - Trim-pot(vertical) 4K7 
• 1 - Capacitor (poliester) 10n 
• 1 - Capacitor (poliester) 100n 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) lOOu x 

16V 

do" o sina1 de audio, via capacitor de 
1 On, aplicado a base do terceiro 
transistor ( o da direita, em ambos os 
diagramas/versoes. .. ), previamente 
polarizada pelos resistores de 
220K/220K... Em ambos os casos, a 
carga de emissor desse tlltimo transl's
tor 6 cumprida por um trim-pot de 
4K7, atrav6s de cujo ajuste o nfvel de 
sinal de audio de Safda podent ser 
convenientemente adequado tis neces
sidades ou requerimentos do m6dulo 
de Entrada de audio do gravador aco-

• 1 - Placa de Circuito Impresso es
peclfica para a montagem ( o lay 
out 6 id~ntico, para ambas as 
versoes do GROCH) com 6,6 x 
2,8cm. 

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

• 1 - "Clip" p/bateria de 9V 
• 2 - Conjuntos de conetores para

fus4veis tipo "Sindal" (respec
tivamente com 2 ou 3 segmen
tos), para as ligai;oes extemas 

• - Fio e solda para as lig~oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 
(P/AMBAS AS VERSQES) 

• 1 - Caixa para abrigar a montagem 
(pode ser um oontainec _pMstico 
padronizado, com medidas mf
nimas em tomo de 8,0 x 5,0 x 
3,0cm.) 

• - Cabo paralelo isolado, fino, pa
ra conexao a linha telef6nica, 
no comprimento necessruio 
(podem ser vruios metros, sem 
problemas •.. ) 

• - Cabo blindado ~ para li
gai;ao e comando ao gavador 
acoplado ( este, quanto mais 
Clllto, melhor .•. ) 

• - Parafusos, porcas, adesivos 
fortes, etc., para fixai;oes di
versas ... 

ANEXO OBRIGAT6RIO 

• 1 - Gravador de audio, pratica
mente de qualquer tipo, desde 
pequenfssimos micro-cassetes, 
at6 convencionais mini-casset
tes, decks ou at6 "arqueol6gi
cos" gravadores de rolo ( desde 
que os motores estejam dentro 
dos parametros de chaveamen
to do GROCH • VER TEX
TO). 

plado. Do cursor do referido trim-pot, 
o sinal (ji dimensionado ••• ) e encami
nhado, via capacitor de 100n, "carre
gado" por um resistor final de 47K (a
dequador da imped§ncia de Safda do 
GROCH ... ), a Entrada de microfone, 
OU auxiliar de audio, do gravador ... 
Esse acoplamento pode tamb6m ser 
feito, de fomia muito pratica e direta, 
ao pr6prio potenci6metro de ajuste 
manual de nfvel do gravador, se exis
tir, conforme detalharemos em figura 
ao final da presente mat6ria. .. Um ca-
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pacitor eletro1ftico de bom valor 
(lOOu) desacopla a alimen~ geral, 
que flea por con~ :de uma simples ba
teriazinha de 9V', jli que o consumo de 
Corrente do circuito do GR UCH 6 
muito baixo, tanto em "espera" quanto 
ativado... Chamamos a aten~ do 
Leitor/Hobbysta apenas para as ine
vi~veis adeq~ das polaridades a 
cada uma das versoes, tanto no que diz 
respeito a alimen~o geral, como nas 
conexoes a linha telefonica, capacitor 
eletrolftico e con~ PNP/NPN de 
cada um dos transf.stores do circuito ... 

••••• 
- FIG. 2 - LAY our IX> CIR.Curro 

IMPRESSO ESPECfFICO - E im
portante notar, desde j~ que o padriio 
de ilhas e pistas na face cobreada do 
Impresso, bem como suas dimensoes e 
disposi9oes gerais (a figura mostra o 
tema, em tamanho natural, escala 1:1, 
portanto ... ), e absolutamente o mcsmo, 
para qualquer das duas versoes basicas 
do G RUCH •.. Assim, qualquer que se
ja a escolha ou condi9iio, essa fase da 
re~ii.o se resume na correta tr~a
gem (com decalques flea melhor •.. ), 
perfeita corrosiio e limpeza, ~iio 
cuidadosa, verifi~iio criteriosa ao fi
nal, nos moldes frequentemente deta
lhados aqui em APE (quern tiver duvi
das, que consulte as INST RU<_;:OES 
GERAIS PARA AS MONTAGENS, 

sempre encartadas no COIIIC\iO da Re
vista). 

- FIG. 3 - "'CHAPEADO" DA MON
TAGEM (VERSAO "'A" - TERRA 
NEGA TIVO) - Embora a placa seja 
absolutamente id8ntica para arnbas as 
versoes blisicas, o mesmo ocorrendo 
com o posicionamento geral dos com
ponentes, o mesmo nao oconc com 
seus c6digos individuais de transfsto
res, polaridade de diodos, eletrolftico, 
lig~oes a linha telefonica e alimen
ta9iio ..• Assim, na FIG. 3 temos o lado 
niio cobreado da placa, especificamen
te para a versiio A ("terra" NEGA
TIVO ... ). Observar cuidadosamente a 
orientagao e os c6digos dos trans!sto
res, posigao do diodo, polaridade do 
capacitor eletrolftico e valores dos 
demais componentes (resistores e ca
pacitores comuns, niio polarizados ... ). 
Notar tamb6m as codifi~oes atribuf
das as ilhas/ furos nas bordas da placa, 
destinados as conexoes extemas (cujo 
detalhamento visual sent feito em fi
gura mais adiante ... ). Em dtivida, con
sultar o T ABELA.O APE quanto a 
identificagao de tenninais, polaridades 
e valores... Ao fmal, tudo deve ser 
conferido, para s6 entiio serem "am
putadas" as sobras de "pernas" e ter
minais, pelo !ado cobreado ... 

- FIG. 4 - "CHAPEAIX>" DA MON
TAGEM (VERSAO "B" - TERRA 

~\~~ r~ ~' 58 I.- 0 0 
Fig.2 

"•·~ ~ ~ [) m I 1 -n~ u ~ 
. c o© ~ ~~°"'C> .1~~ :: 
0~ ~ BCSS7 0 JT~ 0 t [) ~ :, 
~ ~ o-c::::::J-4 4K7 To 

470R 
OF- BC547 -Vo 

Fig.3 

.,- ~ ,.. ~ i> -•• 
Z --~u tl l,' 

• i @ ~~r·~g+~~:: 
' ~~~~~ 0- ,., , " 

0 470R 
OF+ BC557 +Vo 

Fig.4 
..,. 

XEMIRAK 
Eletro Eletronica 

11 

CIRCUITOS lNTEGRADOS, 
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 .)> 
Acessorlos p/ lnstrumentos R O N Muslcals Lida.. ME 

AGORA O SOM DO 
SEU VIOLAO APARECE! 

Chegaram os novos captadores 
piezo-eletricos TRON, para ins
tatacao no seu cavalete do
violao, viola ou cavaco, (rastilho) 

SOM DE ALTA FIDEUDADEI 

Rua Santa Clara, 517 - Centro 
Braganfa Paullsta - SAo Paulo 

Fone/Fax: (011) 404-1720 
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Fig.S 
L-D 

~ "TERRA" 
~ NEGAT!VO 9V 

_J 
F+ 

GRUCH 
Ladodoa 
Comp. 

F· 

F-

F+ 

. ~- "TERRA" ~~ POSITIVO 

GRUCH 
Ladodoa 
Comp. 

POSmYO) - Tudo aparentemente 
igual a figura anterior, porem com 
sutfs e fundamcotais diferen<;as, no 
que diz respeitos aos c6digos/polari
dades dos transfstores, orientagao do 
diodo, polaridade do eletrolftico e co
dificagao das ilhas perif~ricas ( os 
componentes nao polarizados, resisto
res e capacitores comuns, encontram
se em posii;ao absolutamente identi
ca. •• ). V alem, aqui, as mesmas reco
mendagoes feitas para o "chapeado" 

I da versao "A" •.. 

LINHA TELEF. 

OBSERVARA 0 
POLAR I DADE 

+V l 
: J-:,- j:: l~. l GRAVAOOA 

QS@ 
T I 
•V 

L-D 

0 r-
. BAT 

9V ' 
_j 

-V 7 s131m0

} M -, 9 Q @ GRAVADOR 
(!)Q@ r..-.---

+v 

- FlG. 5 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Em (A) e em (B) tel).lOS, 
respectivamente, os diagramas ( com a 
placa sempre vista pela sua face nao 
cobreada, como ocorreu nas figuras 3 
e 4 ••• ) das conexoes extemas, para as 
versoes "terra" NEGATIVO e "ter
ra" POSITIVO do GRUCH ••• Notar, 
com extrema ateni;ao, que embora pa
re<;am identicas, as ligagoes nio o siio, 
ja que todas as polaridades estao niti-· 

APARELHO 

e 

8 
LINHA 

damente imertidas (bateria, ligagoes 
de alimentagli.o, conexoes A linha te
lef6ni~ Safdas de Sinai e Motor, 
etc.). E maito importante observar ri
gorosamente tais indicagoes, al~m de 
fazer marcagoes em cada um dos ter
ID11llUS extemos de acesso (representa
dos pelos conetores tipo "Sindal" ... ) 
de modo que nao ocorram duvidas ou 
inversoes no momento da instalagli.o 
definitiva. •• 

- AG. 6 - INSTALA',;AO (A CO
NEXAO A LINHA TELEFONICA) 
- A parte mais facile direta da insta
lagli.o ~ o acoplamento a linha telefoni
ca a ser monitorada. •• Basta (obede
cendo as polaridades indicadas ... ) ligar 
OS pontos "F+" e "F-" do GRUCH a 
cada um dos condutores da dita linha. •• 
Para detenninar a tal polaridade da Ii
nha, ~ poss1vel recorrer a um truque 
simples e efetivo, usando um LED em 
rerie com um resistor de lK (ver pe
queno diagrama anexo a figura. .. ), 
momentaneamente ligados a linha. .. 0 
LED apenas acendera quando a pola
ridade for a indicada! Observar que o 
acoplamento do GR UCH podera ser 
feito em quaJquer ponto da linha te
lef6nica, nio obrigatoriament perto 
do aparelho ... Isso possibilita (se essa 
for a inteni;ao ... ) a monitorai;ao "se
creta" das chamadas, para fins de "es
pionagem" ou fiscalizagli.o (NAO SE 
ESQUE<;;AM DOS ASPECTOS 
ETICOS E LEGAIS DE TAL ATI
TUDE, que apenas se justiftca - pare
ce-nos - com a devida autorizai;ao ju
dicial, e para fins investigat6rios poli
ciais, oficiais. .• ). Outra coisa: o oom
primento do par de cabos que fica en
tre o GRUCH ea linha e, teoricamen
te, Jivre, podendo atingir varias deze
nas de metros, sem problemas (o que 
ja nao ocorre com as conexoes de aco
plamento ao gravador, vistas na pr6-
xima figura. .. ). 

LINHA 

LINHA 

Fig.6 

IDENTIFICADOA 
DE POLARIOADE 
DA LINHA 
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Fig.7 

( 

-s -M -T 

,·, VIVO 1 
I I VIV02 

GRAVAOOR r· -··---· -- ·-· -- - --· -- -
I 
. I ~ } CIRCUITO OE 
! f'OT. . Ji) AUDIO DO. 

IORIG!NAL 1J:.,;: I,/ . GRAVAOOR 
I •1 Ill, -~Jli-----""w 

I I 

I 

I 
I 
I 

. ALIMENT.E 
---~ CONTROLE 

DO MOTOR 
MOTOR (VER. LIMITES E 

I 

'r . 
MALHA I 

...::::::f. PARAMETROS ••• ) 

1--------'--1-----------------... T 
. 00 - CABO BLINOAOO ESTEREO I 

:......, LIGA9AO 
! ORIGINAL 

, 

> 

- FIG. 7 - INSTALA(;AO (0 ACO
PLAMENTO AO GRAVAIX)R) -
Essa e a parte rnais delicada da insta
la~ao, porem ainda assim descomplica
da, bastando ao Leitor/Hobbysta se
guir com atem;ao as instrU<;oes conti
das no diagrama... Qualquer que seja a 
versao (polaridade de "terra" ..• ) do 
GRUCH, o terminal (T) vai a "terra" 
do circuito do gravador, o terminal (S) 
vai ao "vivo" do cursor do potendo
metro de volume do gravador, ou ao 
"vivo" do jaque de Entrada para mi
crofone do dito cujo (ponto "1'') e o 
terminal (M) deve ser ligado ao lado 
que, normalmente, encontrava-se "a
terrado", do motor do gravador. Im
portante: a original lig~ao do motor a 
"terra'' do circuito do gravador deve 
ser desfeita, garantindo que o terminal 
(M) do GRUCH passe a comandar to
talmente o dito motor, via ponto "2" ... 
Notem ainda que as conexoes entre o 
GRUCH e o gravador coinpreendem 
tres cabos, e que assim podem (ate de
vem, por questoes de blindagem e 
conveniencia. •. ) ser feitas com um pe
dai;o (tao curto quanto po~fvel) de 
cabo estereo blindado, reservando-se a 
"malha" para as lig~oes (6bvias) de 
.. terra", um dos "vivos" do ca.ho para 
o Sinal e o outro "vivo" para o co
mando do Motor ... 

••••• 
A UTILIZACAO 
(E O AJUSTE-) 

(CURTO) I 

I 

I 
I 

L - -

- Colocar a bateria no "clip" do GRU
CH e ligar o interruptor geral do cir
cuito ... 

- Llgar o gravador (sua alimenta<;ao), 
mantendo o dito cujo na func;ao "gra
var" ( REC ou RECORD, normalmen
te indicados na tecla corresponden
te ... ). 

Uma OU duas experiencias previas 
podem ser feitas, ligando para um amigo 
e verificando o ajuste conveniente do 
1Iim-pot de nfvel (na primeira vez, ape
nas para parametrar, o dito trim-pot po
de ficar em sua posi.<;ao m6dia, depois 
reajustada para "mais" ou para "me
nos", se o volume de grav~ao mostrar 
tal necessidade .•• ). Normalmente, para 
mna. determinada linha telefOnica e para 
um determinado gravador, o ajuste do 
trim-pot precisarli ser feito apenas mna 
vez ... 

Em qualquer caso, e inevitlivel que o 
nfvel de grava~ao da voz "local" seja um 
pouco maior do que o da voz "distan
te" ••. Tai normal disparidade, contudo, 
costuma ser bem compensada pelos cir
cuitos automliticos de ganho ou nfvel, 
incorporados a praticamente 100% dos 
modemos gravadores de liudio ( em to
dos os do tipo micro ou mini e ate em 
alguns modelos maiores ... ). 0 importan
te e que a voz fica (dependendo tambem 
de um correto ajuste no trim-pot do 
G RUCH) inteligfvel e clara na gra
va<;ao ••. 

i DESFEITA ••• 
-'-... 

pa~ ... ) podera ate tentar embutir o cir
cuito, com bateria e tudo, dentro do 
gravador acoplado ••• 

Para finalizar, e born notar que, liga.
do ou desligado (e operando ou nao uma 
grav~ao automlitica, obviamente na 
condi~ao ligado ..• ) o GRUCH absoluta
mente nao interfere com o funciona
mento normal da linha e do(s) apare
lho(s) telefonico(s), cumprindo assim 
normas tecnicas das Cias. Telefonicas e 
ate - sob certos aspectos - "fugin@" da 
eventual detecc;ao (salvo por aparelhos 
moito especializados e sensfveis ..• ) por 
dispositivos de "contra-espionagem"! 
Mesmo aos interlocutores, nada e dado 
perceber, uma vez que nao ocorrem 
"cliques" ou rufdos "diferentes" na li
nha, audfveis pelos fones dos aparelhos 
em comunic~ao ... 

Em instala~s localiz.adas e "defmi
tivas", nada impede que o GRUCH seja 
alimentado por uma pequena fonte (li
gada a C.A. local) com Safda de 9 VCC, 
sob Corrente minima de lOOmA, com 
"folga", desde que apresente wna ra
zolivel filtragem (nem precisa ser uma 
fonte super-estabilizada e regulada, bas
ta ter ripple baixo ... ). De qualquer mo
do, mesmo energizado a partir da sua 
bateria originalmente sugerida, o circui
to pode operar ininterruptamente, por 
muitos dias, devido ao inerentemente 
baixo consumo, em qualquer condi<;ao 
(o trabalho "pesado", em termos 
energeticos, e totalmente feito pela fon
te normal do pr6prio gravador, e nio 
pelo setor de alimen~ao do circuito do 
GRUCH ... ). 

Para perfeita utilizac;ao, al6m da pre
via verifi~ao da polaridade da linha 
telef6nica (rever FIG. 6) e do perfeito 
acoplamento ao gravador (FIG. 7), al
gumas outras provid!ncias simples (ate 
6bvias ... ) devem ser tomadas. •• 

Um detalhe final quanto a acomo
da~ao da placa do circuito: a eventual 
caixinha para o abrigo do G RUCH pode 
ter acabamento muito simples e direto, 
com os dois terminais de linha (F-F) de ______ _:•~•~•:•:•=:-:::-;;;;;_";~~, 
um lado, e os decontrole/sinal(S-M-1) p·• n• .. .nn.:aQAR UGUE 
no outro, evidenciando-se apenas o in- An,,t. lll"'U'" 
terruptor geral, onde for conveniente... (011) 223-2837 
Quern quiser (e encontrar, para isso, es- I 
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TECNICD 
Aq11I do ntspondldas as cartas dos Leltores, tratando excluslvamente 
de duvtdas ou questoes quanto aos projetos publlcados em A.P.E. As 
cartas 88110 respondldas por ordem de chegada e de lmportAncla, ras
peltando o es~ destinado a esta ~. Tamb4m sio benvlndas cs
tu com sugest6es e cola~oes (ld,las, circultos, "dlcas", etc.) que~ 
dantro do possrveI, serio publlcadas, aqul ou em outra SEM;io especffi
ca. O crtttwlo de resposta ou publi~o, contudo, pertence unlcamente 
6 Edltora de A.P .E., resguardando o interesse geral dos Leltores e as 
1'1126ea de •~o edltortal. Esaevam para: 

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

· Rua General Os6rio, 157-CEP01213-001 -Sao Paulo-SP 

"Montei o REPELENTE ELETRON/CO 
(REL), cujo circuito saiu em APE n'! 53, 
porlm niio ·consegui obter a osci~iio, 
mesmo experimentando diver;;os valores 
nos capacitores e v6.rias c6.psu/as pie
zo- Para verificar "audivelmente'' a os
~lio, cheguei a aumentar os capaci
tores por um fator de 5, e ainda assim 
nem um "zumbidinlw" Joi ouvido- Ser6. 
que niio lwuve alguma inversiio de pe
fas ou valores, nos esquemas publica
dos- Na minha monlagem, apenas com 
a substituifiio do capacitor de 470p por 
um de 22n I que obtive uma osci
~lio_:' • Manoel Fernando Sartori -
Curitiba- PR 

As mais proViiveis causas do nao fun. 
clonamento da sua montagem, Manoel. 
estao nos seguintes pontos: impedancia 
muito fora de "padriio" na c.ipsula pie
zo, capacitAncia residual muito alta na 
dita clpsuJa, ganho relativamente baixo 
nos transt'stores utilizados e/ ou transfs
tores de "segunda linha", que - por ve
zes - apresentam uma natural "barreira 
de potencial" nas suas j~oes PN muito 
"alta" para sustentar a osciliM;ao sob 
alimen~ao tiio baixa (1,5V). Com al
gumas pequenas alte~s "externas" 
no circuito blfsico (que permitem, inclu
sive, a u~ao da mesma plaquinha M
sica de Impresso), conforme indicam os 
pontos anotados com asterl'scos na fig. 
A, seni possfvel "passar por cima" des
sas eventuais insuficiencias: troque os 
transfstores originais, BC548, por uni
dades BC549C (de reconhecida boa 
qualidade.-), aumente a Tensao de ali
men~ao para 3 V ( duas pilhas peque
nas. mini ou micro-.) e - finalmente -
recolha a safda para a c4psula piezo nao 
mais "entre" os coletorea dos dois 
transfstores, mas sim a partir apenas do 
coletor do transfstor que recebe um dos 
terminais do capacitor de 1 OOp... Essa 

safda, modificada, deve ser intermediada 
por um capacitor de poliester de 10n, e 
o "outro lado" da dita cltpsula piezo de
ve ser ligado A linha de "terra" do cir
cuito ( correspondente ao negad.vo geral 
da alimen~ao ... ). Tais providencias de
verao solucionar quaisquer problemas. .. 
Ainda a respeito do REL, seguramente 
nao esperavamos tanto sucesso, tanto 
"retomo" quanto a montagem, que 
"rendeu" vruias centenas de cartas de 
interessados no ~unto ••• ! Tanto que, 
em breve futuro, tomaremos ao assunto, 
com um circuitinho (ainda econ8mico, 
simples ••• ) um pouco mais elaborado, de 
identica finalidade, e j:i "livre" desses 
eventuais probleminhas de incompatibi
lidade e pontos crfticos ... Obviamente 
que uma das principais caracterfsticas do 
REL, que era a sua super-miniaturi
~ao, nao poder4 ser mantida em mveis 
tao "agudos", mas nosso Laboratorio e 
os projetistas de Jay out estlio se esfor
~do nesse sentido •.. Aguarde, v~. 
Manoel, e os demais Leitores/Hobbystas 
que "tararam" no circuiti.nho ••• 

••••• 
"Gostaria de maiores informw;oes sobre 
o projeto do MICRO-AMPLIFICADOR 
ESP/AO, mostrado em APE n'! 14, j6. 

,v1 
101( 4701( 

@ 
470p 

que a minha monta.gem niio apresentou 
resultados positivos- Entre os pontos a 
respeito dos quais queria info11110foes, 
estli.o os seguintes itens: ( 1) o circuito 
emite ruldos no momento em que e liga
do- (2) Ao tocar o micro/one, um 
"toc...toc" e ouvido nos Jones- ( 3) Seria 
posslvel a ligQfliO de alto-fa/ante no Lu
gar dos Jones-? ( 4) Existem pontos "crf
ticos'' no projeto-? Seria posslvel a tro
ca do lntegrado 1458 por algwn equiva
lente-? Qual...? Estou acompanhando 
APE por um bom tempo, tenlw realizado 
diversas monlagens, sempre com suces
so, e somente no caso do MAME e que 
niio fiquei satisjeito com os resultados-" 
- Moraci Jose Donat.o • Santo Andre· 
SP 

Nao consta nenhum erro, inversao OU 
imprecisao nos dados referentes ao pro
jeto do MICRO-AMPLIFICADOR 
ESPIAO (APE n2 14), Moraci. •• ! Inclu
sive o prot6tipo original, realizado quase 
tr& anos atras, encontra-se no nosso 
"arquivo" de Laboratorio, funcionando 
perfeitamente. . .! Ainda segundo infor
m~ recolhidas na Concessiona:ria 
Exclusiva dos KITs (EMARK ELE
TRONICA), o conjunto para montagem 
do MAME continua sendo um dos mais 
vendidos (na fonna de KIT ... ), com ple
na satisfa<;iio dos clientes. .. Existem trt!s 
caminhos Msicos para se "~ar" o de
feito na montagem: erro na placa de Im
presso, componentes fora de especifi
~ao, OU componente nitidamente de
feituOSO ••• Procure por a!, com cuidado e 
aten;ao ••. Quanto as questoes que V ~ 
colocou, (I) 0 ganho do circuito e muito 
elevado, e dependendo do ajuste dado ao 
potencIBmetro de 4 70K, e possf'vel a 
oco~ncia de microfonia (realiment~ao 
acustica) logo ao ser ligado o MAME ••• 
Controle tal ocorrencia justamente 
atraves de cuidadoso ajuste no dito ga
nho ... (2) Pelas mesmas razoes (elevado 
ganho) e pela alta sensibilidade do mi
crofone de eletreto sugerido, qualquer 
pequeno contato mec!nico com o dito 
microfone, naturalmente resultar4 num 
forte rufdo atraves dos fones_. Tente 

@ 
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isolar, acusticamente. da melhor fonna 
possfvel, o microfone do restante da 
caixa e do ci.rcuito, usando arnortecedo
res de espuma de nylon ou isopor, essas 
coisas. •• (3) 0 ganho "brutal", por wn 
lado, e a baixa Potencia de Salda, por 
outro, nao pennitem a manifes~ao da 
Salda via alto-falante. •• 0 circuito foi 
especificamente projetado para utili
za~o com fones de ouvido ... (4) Apesar 
das suas especiais caracterfsticas, o cir
cuito nao apresenta pontos muito crfti
cos (salvo os j4 relacionados, quanto a 
ajuste de ganho e quanto a eventual iso
~ao acustica do microfone ... ). Embora 
seja tecnicamente possf vel a substitui~ 
do Integrado original (1458) por outro 
(at6 dois Operacionais "independentes", 
tipo 741 ••• ), tal procedimento requereria 
mud~as radicais no pr6prio Jay out da 
placa original de Impresso, al6m de 
eventuais redimensionamentos nos valo
res de componentes... Em soma: seria 
outro circuito ... ! 

••••• 
"Jli sao 4 anos e meio de convivencia 
com APE, ea Revista cada vezfica me
lhor- A tlnica coisa que "caizl' Joi a 
qualidade do papel de impresslutt, ( que 
era melhor nos primeiros nwneros-J. 0 
contefuio flea melhor a coda nwnero
Gostaria de perguntar se existe alguma 
previsiio sobre quantas "~oes'' ter6 o 
ABC DO PC_? A prop6si.to, paraMns 
pela nova Set;ao, com assuntos realmen
te pr6ticos e de interesse, na linguagem 
inigualavelmente agra.d4vel de APE-I 
Serd que nao existe a possibilidade de 
APE fornecer (ap6s respostas a um 
eventual questionArio, depois da "a/tima 

CORREIO TECNICO 

iifao" -J uma esplcie de "Certificado de 
Acompanhamento", ou .coisa assim, ao 
final do "curso" do ABC DO PC-? 
Aproveito para enviar um CIRCUITIM, 
que experlmentei e que pode ser tb:ll aos 
colegas H obbystas_ Trata-se de um 
simples MONITOR DE LINHA TE
LEFONICA, que utiliza a pr6pria 
Tensao da linha como allmentariio- E 
atil em locais onde uma mesma linha 
e~ ligada a v6rios aparelhos ( ex
tensoes). Ainda antes de tirar o aparelho 
do gancho, l possfvel a pessoa saber se 
a/gum dos outros telefones e~ sendo 
utilizado_ Enquanto todos os telefones 
estiverem fora de uso, a linha manthn 
Tensao sujiciente para acender o LED 
piloto com boa luminosulade (indicando 
que a dita linha encontra-se "livre'' -)• 
Quando a/gum aparelho na linha l tira
do do gancho, a luminosidade do LED 
vai, praticamente, a "zero", pela queda 
da Tensao- 0 resistor de IOK limita a 
Corrente sobre o LED mesmo durante 
os "toques" de chamada ( quando a 
Tensiio l mais elevada-). E importante 
observar a polaridade da linha (que, 
ali4s, pode ser verijicada pelo pr6prio 
disposi.tivo-J. A dita polaridade apenas 
estard "certd' quando, com o drcuilim 
instalado, e todos os aparelhos "no gan
cho", o LED piloto realmente acen
der-" - Felipe Nascimento Martins -
ViMria- ES 

0 Felipe j4 6 "fregues de caderneta" do 
CORREIO, e colaborador "contumaz", 
com vmias boas id6ias mostradas em 
CIRCUITINS "DO LEITOR" em 
edic;oes anteriores de APE._! Gostamos, 
inclusive, da maneira sincera e direta 
com que faz suas crfticas e elogios. .. A 

17 

questao da qualidade do papel 6 real(era 
meJhor nos primeiros m1meros de APE, 
quase 5 anos atras ••• ), e a nossa expli
c~ao 6 simples: foi a dnica maneira de 
manter o p~o de capa (em d61ares. •• ) 
em seus parfunetros iniciais, wna vez 
que tal mat6ria prima, nos 61timos anos, 
sofreu brutais aumentos de prec;o, muito 
acima da (arghh!) in~ao e, para nao 
fo~ar a barra nos custos (elevando 
desmesuradamente o referido prec;o fi
nal de capa. .. ), nem "desoontar" tais in
crementos no numero de p.iginas ou na 
qualidade do contet1do, tivemos que re
duzir wn pouco a "beleza" do papel, wn 
"sacrificio" que julgamos aceit.ivel por 
V oces, para que nio perdessemos em 
outros aspectos mais importantes,- Co
mo podem notar os Leitores/Hobbystas, 
novos ou antigos, aqui nio tern "segre
do", nem demagogia, nem a ruvel "in
temo" da Revista, nem nas eventuais 
expli~oes que devam ser dadas a 
V oces ... 0 que preci9a ser dito, 6 dito, 
ainda que "arda o rabo" de quern quer 
que se~ .• Quanto ao ABC DO PC (IN
FORMATICA PRATICA), nossas res
postas siio as seguintes: (1) Embora a 
Sec;ao "p~ wn "curso" (nos moldes 
mais ou menos assumidos pelo ABC DA 
ELETRONICA, que inclusive est4 
atualmente .. embutida" aqui tamb6m, 
em APE ... ), sua confi~ao nio 6 bem 
essa. .. Tern mais o sentido de um per~ 
manente conjunto de info~ b4si
cas, destinadas · ao candidato a usumio, 
OU "rerem" usumio de microcomputa
dores padrao IBM-. (2) Pelo contet1do, 
eminentemente pnttico, e pela natural ( e 
cada vez mais "acelerada" ••• ) velocidade 
com que as "coisas" de inforrmtica 
crescem e se modemizam, simplesmente 

(ELETR0NICOS) ,.,. o , 
PACOTES. ECONOMICOS d' 1 • Pedido MfnimO CA$ 45.900,00 DIODOS 

2 • lncluir, despesas postai$ CA$ 5.450,00 =-Sina~ Rellllcadores. dlversos tipos, cl 2 
3 • Atend11Tl6nto dos pedidos atrav4!s 

, n, a 
voe~ PAGA MUITO =' "' 

MENOSCOMOS A - (cheque anexo ao pedido) OU PACOTE r{J Zl/200 P9S 
B • (Vale Postal Ag. S.Paul~400009) CA$ 8.800,00 PACOTES! o 

LED'S 
T R A N S i S T O R E S \ E L E T R O L f Tl C O S \J Diversos lipos,, lamanhou cores com 2 opc;6es: 

BC'S e BPS dos mais variados tipos, Axiais e Aadiais dos mais variados tipos i\ PACOTE rfJ 19/50 P9S PACOTE rfJ ?91100 P9S 
com duas op¢es... com duas ~Oes... CA$ s,450.oo CA$ 12.SO0,00 

PACOTE ~ 11/100 Pl,S. PACOTE ng 21/200 p<;s PACOTE n913/50 ~s. PACOTE n9 23/100 P',S CAPACITORES 
._c.AS..-9_.9_s_o._oo __ --= __ c_R_s_19_._aoo ___ ,oo ___ · ..,..c.A .... s_4_.soo----',~oo ____ c_R$---_S._85_o..;.,oo ___ ~ Poridster, Stiroftex, zebrinha, vartados 11pos,, com 2 

CERAMICOS RESISTOR ES opr;&s 

Capacidade e fensOes diversas. ~\ Tipos e valores diferenciados, \ 
com duas opc,Oes... com duas op<;Oes 

PACOTE nQ 121100 p<;s. PACOTE n? 22/200 p<;s PACOTE n9 16/200 p<;s. PACOTE n9 26/400 p<;s 
CA$ 4.290,00 CA$ 8.350,00 CA$ 2.900,00 CR$ 5.690,00 

PACOTE n'v 25/200 P9S 
CA$ 21.900,00 

POTENCIOr.ETAOS 
Super Ofer1a dos mals vartados tlpos 

I~~),~~~~ I DISTRIBUIDORA NACIONAL 
OE ELETRONICA · 

e modelos,, com duas op,,;Oes 
It o tradicional pacote com os PACOTE rf- 18/10 P9S PACO TE r{J 28/20 P9S 
mais dlver$0S tlpos de com- CA$4.190,00 CA$17,600,00 . _____ , 

Fone: (1.'111) ~~::'.~~ 

Av. lpiranga, 1147 (esq. Sta. Eflgfnla) 
CEP 01039-000 • Sao Paulo· SP 

ponentes para uso no diet-a- _,,..:ti.1:',ia 
dla: conectores, placas, dls
juntores, chaves, plugs, a. 
mlcondutores, etc. 

PACOTE ELETRONICO Ni 10 
MAIOR E MELHOR sO CR$ 2.390,00 
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Comercial Eletronica ltda. 

LINHA GERAL DE COMPONENTES 
ELETRO-ELETRONICOS 

P/INDUSTRIA E COMERCIO. 

• CIRCLIITOS INTEGRADOS 
• TRANSJSTORES • LEDS 

DISTRIBUIDOR 
• TRIMPOT DATA-EX 

• CAPACITORES • DIODOS 
• ELETROUTICOS 

• TANTALOS 
• CABOS • ETC. 

PRODUTOS PROCEDENCIA COM
PROVADA, GARANTIA DE ENTRE

GA NO PRAZO ESTIPULADO. 

UNIX COMERCIAL ELETRONICA L TOA. 
Rua dos GusmOes, 353 - 52 andar - _Cj. 56 
Santa lfigAnla - SP CEP 01212 
Fones: (011) 221-8038 - 222-5559/5518 
Fax: (011) 222-5559 

-kits para Robotica,NACIONAL!!! 
0 primeiro jri vem com 6 pemas, 2 motores 
Manual, e peras 
(engrenagens-e caixa dupla de comando! 
[NV IA MOS PARA voct ,POR 
APENAS LSJ9,9(1(LANCAMENTO!!!)MAIS FRET£. 

PEDIDOS PELO V 
(011)543-26-32 SP/SP 

CORREIO TECNICO 

0 
··

0

·· ---r--------L-INM_A _______ . 

TELfF0NICA -------------<11~---------
~r-.i►l-:.i~(-

1N4004 

nao ha como impor limites ou metas fi
nais para tal contexto ... A S~o, sim
ples, exisitini enquanto for vlllida (ou 
seja, sempre, desde que outros fatores, 
extra-tema, niio se manifestem em con
t:rario ... ). (3) Nao sendo, assumidamente, 
um "curso", nem tern como pensar em 
"Certificados de Acompanhamento" ou 
"Conclusiio" ... AMm disso, uma "etema 
luta", aqui em APE (Voce, e todos OS 

Leitores/Hobbystas assfduos sabem dis
so ... ) ~ contra a famigerada falta de es
~o editorial para "enfiar" tantas 
mat~rias, assuntos, projetos e Sec;oes ... 
Dessa forma, a inse~ao (ainda que pe
ri6dica) de um "questiomuio" ou coisa 
assim, inevitavelmente roubaria p~ginas 
importantes, o que nao nos interessa e -
acreditamos - nem a Voces ... ! Enquanto 
os autores, produtores e criadores senti
rem o apoio de Voces ao tema, e (im
portante. .. ) tiverem o suporte dos seto
res administrativos da Editora (e essa ~ a 
parte mais diffcil, jli que em tais setores 
a babaquice impera. .. ), o ABC DO PC 
(INFORMATICA PRATICA) "vi
vera", podendo a~ - com o tempo -
transformar-se numa Revista indepen
dente ... Esteja, contudo (Voce e os de
mais Leitores/Hobbystas ... ) certo de que 
a id6ia, em sf, nao a deixaremos morrer, 
porque nela residem aspectos importan
tes e fundamentais para o futuro ime
diato e mais distante ... AQUI, ou EM 
QUALQUER OUTRO LUGAR OU 
VEICULO, o ABC DO PC (mesmo que 
sob outro nome ... ) ~ para ficar ... ! 
Confie, espere, "tor~a" e acompanhe ... 
No que depender de n6s, Voe~ (e to
dos ... ) nao ficar~ "na miio'' ... Quanto ao 
CIRCUITIM, a fig. B mostra o esque
minha e a instal~i'io Msica proposta pe
lo Felipe ... As expli~oes de funciona
mento e outros detalhes, ji foram dados 
pelo autor, na sua carta, conforme os 
Leitores/Hobbystas podem ver ... E ex
perimentar G~ que o custo mfnimo, nao 
assusta ningu6m. .. ) e, se der certo, man
dar os agradecimentos diretamente para 

o companheiro Felipe, tipo do Hobbyst::. 
mesmo, que niio "esconde o ouro", e 
gosta de compartilhar com os colegas as 
"maluquices" que cria ou inventa. •. Em
bora o Felipe niio tenha mencionado tal 
possibilidade, talves seja mais pdtico 
instalar um CIRCUITIM junto a cada 
um dos vlirios telefones ligados a linha, 
de modo que todos tenham o conforto 
da monitora~iio "pilotada" pelo LED ... 
E born lembrar que, por questoes de im
pedancia e de "divisao" da energia pelos 
vwos LEDs, talvez se mostre n~
rio alterar o valor original do(s) resis
tor(es) de lOK, de modo a garantir boa 
luminosidade na condi~iio de "aceso", 
para o(s) LED(s) e nftida diminui~iio 
(a~ "apagamento" total) na condi~iio 
inversa. .. Outra sugestao para os expe
rimentadores, ~ trocar o simples diodo 
por uma verdadeira "ponte", com 4 dio
dos, de modo a poder "ignorar" a 
questao da polaridade da linha. .. Brin
quern por a!, e quanto a Voce, Felipe, 
pode continuar mandando suas id~ias, 
sugestoes, crfticas, etc. 

••••• 

SUCATA! 

PLACA Cl 
COMPONENTES 

DIVERSOS. 

PRECO: 
2 URVs P/ QUILO 

Rua General Osorio, 155 
Fone: (011) 222-4466 



AS BARREIRA$ LUMINOSAS 
DE PIIOTECAO PARA PORTA$ 

E PASSAGENS-

As barreiras luminosas de pro~ao 
constituem modemas e eficientes for
mas de monitorar portas e passagens, 
seja como auxOio a sistemas de alanne, 
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BARREIU INFU•VERMELHO, 
SINTONIZADA 

seja para sinaliz~ao direta, abertura au
tomatica de portas (eletricamente acio
nadas por motores ... ), acendimento au
tomatico de il~ao local (apenas 
quando efetivamente alguma pessoa pe
netrar no recinto ... ), etc. A principal 
vantagem desse sistema de sensorea
mento e monito~ao esta, justamente, 
no meio "nao s61ido" da barreira, que 6 

estabelecida por um mero feixe de luz, 
impalplivel, "inquebrlivel" (fisicamente) 
e - se usado um comprimento ~ onda 
na regiao do INFRA- VERMELHO -
tamb6minvisfvel •• 

Dessa forma, seja durante o dia ( ou 
em ambientes fecbados iluminados ... ), 
seja ~ noite ( ou em ambientes natural
mente obscurecidos ... ) a tal porta, pas
sagem ou local estara sempre fiscaliza
da, sem que as pessoas (tenham ou nao 
"ma inten~o" .•• ) percebam O fato, in
crementando muito o aspecto se~ 

Jli mostramos, aqui mesmo em APE, 
mais de um projeto do g~nero, em vmos 
graus de complexidade e capacidade, e 
clestinados a diversas apli~oes, gen6ri
cas ou especfficas... A montagem que 
ora trazemos, contudo, apresenta uma 
s6rie de novidades e vantagens, princi
palmente centradas nos seguintes pon
tos: projeto barato e simples, totalmente 
baseado em transfstores comuns (sem 
Integrados ... ), montagem super-com
pacta, "leiautada" em dois pequenos 
Circuitos lmpressos dimensionados para 
flicil "encaixamento" e ins~ao. con
sumo de Corrente (sob convencionais 12 
VCC) muito baixo, adequando seu uso 
sob alimenta~ao ate de pequenas (e ba
ratas) fontes... Mas, a principal carac
ter:fstica vantajosa da BIS 6, justamente 
(al6m de operar de modo in\lisnd, em 
INFRA-VERMELHO ... ) trabalhar na 
forma de pulsos sintonizados (a sintonia 
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12V + t-----------11---e--------, 
res BC548 comuns. A dita Freq~ncia, 
centrada em aproximadarnente 2,7 
KHz, pode receber um ajuste "fino" 
atraves do trim-pot de IK acoplado a 
uma das redes resistivas RC (comple
mentadas pelos resistores de l KS e 
2K2, mais os dois capacitores de 
100n). Como carga de colct.or do 
transistor da esquerda ( que nao co
manda o LED I.V.) temos um resistor 
de 150R, enquanto que, na limit~ao 
de Corrente do colctor do BC548 que 
traciona o dito LED, temos um resis
tor de 100 R. Com tal configur~ao e 
tais valores, embora o LED I. V. emita 
pulsos de alta energia, o consumo fmal 
e relativamente baixo, e tambem a me
dia de Corrente sobre o dito LED (e 
respectivo transfstor driver ... ) e mode
rada (essa 6 uma das inerentes vanta
gens do sistema pulsado ..• ). Na ali
menta~lio, 12 VCC (valor convencio
nal para sistemas de alarme, como 
V aces ji sabem. .. ), sob 200mA (isso 
com enorme "folga" ... ) darao conta do 
"recado" ... 

200mA 

150R 

Fig.1 

6 calibrada atrav6s do ajuste de um uni
co trim-pot. .. ), com o que se elimina 
quase que totabnente a possibilidade de 
interferencia de outras fontes luminosas 
locais (problema que "ataca" a maioria 
dos dispositivos do genero ... ). 

Separada em dois m6dulos (EMIS
SOR e RECEPfOR'), a BIS apresenta 
ainda instala«;io e u~lio super-sim
ples e diretas, com Safda a rele, com ca
pacidade para ligar/ desligar qualquer 
carga eletrica que normalmente opere 
sob CC ou CA e que demande Corrente 
de ate 4A (o que "da" ate uns 800W, no 
caso de 220 VCA, num exemplo ... ). 

Analisem atentamente o projeto des
crito no presente artigo, tomem conhe
ciniento das suas caracter:i'.sticas e possi
bilidades, e decidam (n6s achamos que 

❖ LED r.v. 

JOOR 

sim. •• ) se vale a pena monti-lo e ins
tali-lo ••. Podemos garantir que as apli
ca9oes praticas slio muitas e que O custo 
final concorre, vantajosamente, com o 
de dispositivos comerciais, encontrados 
prontos por af, e de desempenho talvez 
nao tao born. •• 

••••• 
- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA

TICO IX) CIR.Curro (MODULO 
EMISSOR) - 0 LED infra-vermelho 
( 0 circuito admite muitas equivalen
cias ... ) emite o feixe pulsado de ener
gia luminosa invisivel, simplesmente 
traduzindo a Frequencia de oscil~lio 
de um mero FLIP-FLOP transistori
zado, estruturado com dois transisto-

- FIG. 2 - DIAGRAMA ESQUEMA
TICO IX) CIRCUITO (MODULO 
RECEPfOR) - Tambem numa estru
tura circuital muito simples, o MO
DULO RECEPTOR 6 estruturado 
apenas com transfstores comwis ( como 
ocorre no M6DULO EMISSOR, ji 
visto ... ). 0 feixe pulsado de energia 
luminosa em Infra-V ermelho e, ini
cialmente, "visto" pelo foto-transfstor 

RELE 
MC2RC2 12V ,--------....... -------------..... -.....---------{+ 200mA 

10K 68K 

8C549 

6K8 
FOTO-TRANS. 

I.V. 

I-
,on .L 

22n 

1K2 

6K8 

10n 

3K3 lOOR 

Fig.2 

10)J + 
16V 

1N4001 

8C548 

SAIOA 
OPERACIONAL 
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LISTA DE PECAS 

• 1 - Transfstor BC549 
• 4 - Transfstores BC548 
• 1 - Foto-transfstor ou foto-diodo 

sensfvel ao Infra-Vennelho 
(gra<;as A boa sensibilidade do 
circuito, desde um TIL 78, ate 
praticamente qualquer equiva
lente, podera ser utilizado) 

• 1 - LED (Diodo Emissor de Luz) 
lnfra-Vennelho, de born ren
dimento (a boa eficiencia do 
sistema pulsado permite varias 
equivalencias, como TIL32, 
TIL38 ou outros, sem proble-

, mas ... ) 
• 1 - Diodo 1N4001 ou equivalente 
• 2 - Resistores lOOR x l/4W 
• 1 - Resistor 150Rx l/4W 
• 1 - Resistor 1K2 x l/4W 
• 1 - Resistor 1K5 x 1/4W 
• 1 - Resistor 2K2 x 1/ 4 W 
• 1 - Resistor 3K3 x l/4W 
• 2 - Resistores 6K8 x l/4W 
• 1 - Resistor lOK x 1/4W 
• 1 - Resistor 68K x l/4W 

(componente que admite varias equi
valencias ... ), polarizado em coletor pe
lo resistor de l0K ... Um capacitor de 
100n isola ta1 setor para CC, po rem 
leva os sinais eletricos corresponden
tes aos pulsos recebidos, a um amplifi
cador de elevado ganho (totalmente 
estruturado com acoplamentos diretos, 
que garantem bastante amplifica<;ao 
com um mfuimo de componentes ... ) 
fonnado pelo transfstor BC549 e pelo 
primeiro BC548 ... 0 importante e que, 
entre o emissor do BC548 e a base do 
BC549, estabeleceu-se uma rede de 
realimenta<;ao seletiva, RC, ti.po "du
plo T", fonnada pelos resistores de 
6K8, 6K8 e 3K3, e pelos capacitores 
de 10n, 10n e 22n ... Essa rede deter
mina a rigorosa sintonia do sistema, 
fazendo com que o amplificador ape
nas "veja" os sinais pulsados na Fre
quencia de aproximadamente 2,7 KHz 
emitidos pelo M6DULO EMISSOR! 
Dessa forma, qualquer outra fonte 
proxima de energia luminosa, em In
fra- Vennelho ou nao, pulsada ou fixa, 
e simplesmente "ignorada" pelo cir
cuito amplificador (embora o foto
transfstor possa "ve-la" ... ). A safda 
desse poderoso e seletivo amplificador 
(coletor do primeiro BC548 ... ) e en
caminhada, via capacitor de 4u7, ao 
transfstor final, que se encarrega de 
acionar o rele (no seu circuito de cole
tor). Observem ainda que, embora a 
Frequencia de opera<;aO seja suficien
temente alta para nao causar proble
mas diretos de "fibrila<;ao" no dito 

• 1 - Trim-pot, vertical, lK 
• 2 - Capacitores (po™ster) 10n 
• 1 - Capacitor (poliester) 22n 
• 3 - Capacitores (po™ster) 100n 
• 1 - Capacitor (eletroJftico) 4u7 X 

16V 
• 1 - Capacitor (eletrolitico) lOu x 

16V 
• 1 - Rele ti.po n1ini, com pinagem 

especfficas para a montagem 
(ver fonnas e dimensoes nas fi
guras que descrevem o proje
to ... ) 

• 2 • Placas de Circuito IMpresso, 
espedfica para a montagem 
(ver formas e dimensoes nas fi
guras que descrevem o proje
to ••• ) 

• - Fio e solda para as liga<;oes 

I OPCIONAIS/DIVERSOS l 
• 3 - Conjuntos de conetores tipo 

.. Sindal", respectivamente com 
2, 3 e 2 segmentos, para as co
nexoes de alimenta<;ao e utili
za<;ao da BIS 

rele, duas outras providencias foram 
tomadas no sentido de estabilizar ao 
maximo o estagio: o diodo 1N4001 
descarrega o capacitor de 4u7 nos se
mi-ciclos negativos dos pulsos e o ca
pacitor de 1 Ou, em paralelo com a bo
bina do rele "retem", durante tais se
mi-ciclos, suficiente carga para evitar 
que o dito rele fique "segurando a 
brocha" ... En.fun: na presen<;a do feixe 
pulsado lnfra-Vennelho, a 2,7 KHz 
(enviado pelo EMISSOR), o rele do 
RECEPTOR se mantem energi:zado, 
porem, A menor interrup<;ao do tal fei
xe (que ocorre, por exemplo, quando 
uma pessoa "corta" o feixe, ao atra
vessar uma porta controlada. .. ), o rele 
e momentaneamente desenergizado. .. 
Oaf pra frente, tudo se resume no in
teligente aproveitamento dos contatos 
de Safda do rele, atraves dos quais 
uma carga qualquer podera ser ligada 
ou desligarla em tais momentos (de
pendendo unicamente de qual era sua 
situa<;ao de "repouso" e de quais con
tatos do rele serao aproveitados ... ). A 
alimenta<;ao fica nos mesmos 12 VCC 
nominais, sob Corrente (tambem com 
"sobra" ... ) de 200mA. A prop6sito, 
notem que a soma das Correntes re
queridas (com larga margem de segu
ran<;a. .. ) pelos dois m6dulos (EMIS
SO Re RECEPTOR) permite que uma 
6nica fonte comercial ( ou feita pelo 
pr6prio Leitor/Hobbysta. .. ) com capa
cidade entre 350mA (devido A citada 
"folga" ..• ) e 500mA, de baixo custo, 
alimente todo o sistema. .. ! 

• 2 - Caixas, pl~ticas, de prefe~n
cia redondas, com difunetros 
mfnimos respectivamente de 
5,5 cm e 7,5 cm (EMISSO Re 
RECEPTOR), e com alturas 
que dependerao da distancia 
focal das lentes (itens citados a 
seguir ... ). 

• 2 - Lentes (em vidro ou acrflico -
sendo o segundo ti.po bem mais 
barato e igualmente eficiente 
para a fun<;ao ••. ) com difunetro 
entre 2,0 e 4,0 cm., e disl:Ancia 
focal tambem entre 2,0 e 4,0 
cm. VER TEXTO 

• - Parafusos, porcas, adesivos 
fortes, etc., para fixa<;oes di
versas ... 

• - FONTE DE ALIMENTA<;A.O 
- Fonte comercial (ou construf
da pelo Leitor/Hobbysta) com 
Saida em 12 VCC x 350 a 500 
mA, ou bateria de carro {12 
VCC nominais), para apli
ca<;oes que demandem back up 
ou funcionamento independen
te da rede C.A. 

LCV 
INSTRUMENTOS 

PAOVADOR 
AECUPEAADOA 

DE CINESCOPIOS 
PRC40 

U~$ 250,00 

Permite verificar a emisS8.0 de cada 
canh&o do cinesc6pio em prova e rea➔ 
tivli~k>. possu, gatvanometro com pre~ 
cisao de 1% e mode MAT at& 30 kV, 

ANALISADOR DE 
VIDEOCASSETE/1V AVC-64 

Possui sete ins1rumentos em um: freqUencimetro attl 
100 MHz, gerador de barras, seida de Fl 45.75 MHz, 
Conversor de videocassete, teste de cabec;a de video, 
rastreador de som, remoto. 

(011) 223-6707 
(011) 222-0237 
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- FIG. 3 - LAY our DO CIRCUITO 
IMPRESSO F.SPEdFico (EMIS
SOR) - Sem muito "segredo", devido 
il grande simplicidade do padrlio co
breado (poucos componentes e reduzi
das interlig~oes ... ), a figura mostra, 
em tamanho natural, a placa do M6-
DULO EMISSOR (A), com iJhas e 
pistas claramente marcadas (recomen

, da-se o uso de decalques na tra~agem, 
para maior elegfuicia e precisao ... ). 
Observar a forma final sugerida, he
xagonal, facilitando a acomoda<tiio 
num container redondo (ver OPCIO
NAIS/DIVERSOS na LIST A DE 
PE<;AS ... ). Nada impede, contudo, 
que o Leitor/Hobbysta, tendo optado 
por caixa quadrada ou retangular, fa<ta 
o "recorte" final da placa tambem 
numa forma quadrangular ... Julgamos, 
porem, mais elegante, pratico e fun
cional, o fonnato geral redondo (para 
a caixa) e hexagonal (para a placa), fa
cilitando inclusive a centragem e cali
br~ao 6tica do sistema, alinhamentos 
de sensores e emis.sores de I. V. com as 
respectivas lentes, etc. 

APE 
58 

0 

~ 
APE 
58 

~ 
'C 

• 
• .... . _,,,, 
~ 
BIS 

0 • 

Fig.3 

Fig.4 

K 

Tll37 
Tll38 

A 

LED INFRA•VERMELHO 

~ 

K J◄ A 

Tll78 

FOTQ. TRANSISTOR 

A C 0 (l NOS CHAPEAOOS :) 0 
K E 

11( 

N _c-

l"( -,~ ..... w ',',, ',,-,,~ 

Fig.S 

Fig.6 

Fig.7 
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- FIG. 4 - LAY our DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPEcfFICO (RECEP
TOR) - Na mesma fonna geral hexa
gonal, porem com dimens6es um pou
co maiores, a placa do M6DULO 
RECEPTOR e vista tambem em escala 
I: I, com seu padriio de ilhas e pistas 
"descomplicado", em plenos deta
lhes... Novamente enfatizamos a re
comendagiio de se usar decalques na 
trai;agem para um melhor resultado 
visual, pratico e eletronico... Aqui 
tambem, se o Leitor/Hobbysta tiver 
preferido utilizar uma caixa quadrada 
ou retangular, nada impede que o for
mato final da placa seja adaptado para 
uma nonna quadrangular ..• As razoes 
para a adoi;iio da fonna hexagonal siio, 
contudo, as mesmas apresentadas na 
descrii.ao da placa do M6DULO 
EMISSOR ... Nern e preciso dizer (mas 
mesmo assim, como somos uns "cha
tos de galocha", nesses aspectos, va
mos dizer ... ) que ambas as placas, ao 
final de suas confecgoes, devem ser-ri
gorosamente conferidas, eliminando
se eventuais defeitos, falhas, "curtos", 
etc, antes de se iniciar a insergiio e 
soldagem das pegas ••• Tambem reco
mendamos aos iniciantes q,ue leiam 
com atengiio as INSTRU<;OES GE
RAIS PARA AS MONT A GENS, re
colhendo M importantes subsfdios pra
ticos para a boa utilizagiio das tecnicas 
de montagem em Circuito Impresso ... 

- FIG. 5 - OS COMPONENTES OP
TO, INFRA-VERMELHOS- - As 
pegas mais importantes no estabeleci
mento da pr6pria barreira 6tica em In
fra- Vennelho, "coragiio" operacional 
da BIS, sao o LED especffico para tal 
Frequencia do espectro luminoso, e o 
respectivo FOTO- TRANSfSTOR ou 
FOTO-DIODO ••. Ambos os m6dulos 
da BIS sao suficientemente "univer
sais" em seus circuitos para aceitarem 
bem diversas equivalencias nesses dois 
componentes/chave ... 0 importante e, 
na busca das ditas pegas, obter segu
ramente: 

- Um LED INFRA- VERMELHO de 
born rendimento. 

- Um FOTO-TRANSISTOR ou FO
TO-DIODO sensivel ao espectro IN
FRA-VERMELHO. 
A figura mostra, com todos os deta
lhes, aparencias, pinagens e sfmbolos 
dos componentes opto INFRA
VE Ri'vfELHOS mais comuns, de modo 
a servir de base para o Lei
tori H obbysta, niio s6 na interpretagiio 
visual de tais componentes, como 
tambem na posterior acomodagao e li
gagiio as respectivas placas ... 

- FIG. 6 - "CHAPEADO" DA MON-

TAGEM (EMISSOR) - 0 lado nao 
cobreado da placa (A) do M6DULO 
EMISSOR'mostra todas as suas pegas 
devidamente posicionadas, cada uma 
delas identificada pelos c6digos, valo
res, polaridades, etc., como e nonna 
nas descrig6es das montagens aqui em 
APE... Observar, com especial 
atem;ao, a orientai;ao dos componentes 
polarizados, ou seja: o LED ( ao cen
tro) e os dois transfstores ••. Atengiio, 
tarnbem, aos valores das demais pe
gas ••• Quern ainda tiver duvidas deve 
consul tar o T ABELAO APE que traz 
pennanentemente importantes com
plementagoes a identificagiio de termi
nais e a leitura dos valores dos compo
nentes atraves dos respectivos c6di
gos ... Lembrar ainda que as "sobras" 
dos terminais e "pernas" (pelo lado 
cobreado), apenas devem ser cortadas 
depois de uma ultima e cuidadosa veri
ficagao quanto a corregao de todos OS 

valores, posicoes e condig6es dos po
tos de solda ... 

- FIG. 7 - "CHAPEADO" DA MON
TAGEM (RECEPTOR) - 0 lado dos 
componentes da placa (lado sem co
bre ... ) com todos os componentes po
sicionados e identificados (como foi 
feito na descrk;iio da placa do EMIS
SOR ..• ), estilizados em suas fonnas e 
conveng6es as quais o Leitor/Hobbys
ta de APE ja esta acostumado... Os 
componentes polarizados devem me
recer a maior dose de atengiio, como 
sempre: transistores, diodo, foto
transistor (ou foto-diodo) e capacito
res eletroliticos tern posigao unica e 
certa para insergiio e soldagem a placa. 
Cuidado tambem com a colocai;ao do 
rele ( embora sua disposigao de pinos 
simplesmente nao permita a insergao 
em posigao erronea) e com a relagiio 
entre os valores e os locais de colo
cai;iio dos demais componentes (resis
tores e capacitores comuns, nao pola
rizados ••• ). V alem, para a placa do 
MODULO RECEPTOR as mesmas 
recomendagoes feitas q uanto a do 
EMISSOR... Lembrar sempre que 
cuidadosas conferencias, em cada eta
pa de toda e qualquer montagem, re
presentam a garantia de que tudo saira 
certo... Mais vale perder algumas de
zenas de minutos nessas verificagoes, 
do que - eventualmente - horns, na 
busca e corregiio depois de defeitos ou 
erros quando a "coisa" ja estiver toda 
montada, ligada, "encaixada" e insta
lada ... 

- FIG. 8 - CONEXOF.S EXTERNAS 
AS PLACAS - As conexoes periferi
cas as placas siio poucas e simples, res
tringindo-se as ligag6es da alimen-

tagao (atengiio as polaridades ... ) e, na 
placa do RECEPTOR (B), os contatos 
de Safda operacional ... Todas as li
gagoes e terminais podem, para maior 
elegancia e praticidade no uso e insta
lagao final, serem feitas a partir dos 
sugeridos segmentos parafusaveis tipo 
"Sindal"... Observar que ambas as 
placas, no diagrama, siio vistas pelas 
suas faces niio cobreadas (apenas que 
os componentes sobre as ditas cujas 
foram "invisibilizados", para niio 
complicar o visual ..• ). Anotar e identi
ficar cada um dos terminais de acesso 
externo, e uma boa e recomendada 
nonna, facilitando a marcagao quando 
do "encaixamento" e - consequente
mente - simplificando as pr6prias in
terpretagoes quando da instalagiio ••• 

••••• 
OUTRAS RECOMENDACOES 

QUANTO AOS COMPONENTES 
OPTO, INFRA-VERMELHOS ... 

Conforme o Leitor/Hobbysta pode 
notar na FIG. 5, dependendo do modelo 
ou c6digo, o LED I.V., e o FOTO
T lv\NStSTOR (ou FOTO-DIODO) 

LCV .INSTRUM£N1!0$ 
o l\lENOI! J>RJtt,p 

Mll.DETRO DIGrTAL 
• Visor LCD: 3 1/2 dfg, 
• Tens4o DC: 1000v 
• Tensllo AC: 750V 
• Gorrente DC: 10A 
• Corrente AC: 10A 
• Resl~ncla: 200'-fJ 
• Capacltancta: 200uF 
• Frequ~ncta: 200KHz 
• T - de Dlodo 
• Tesie de Conttnuldade 
• DATA HOLDlITI. 
• Transistor •hFE• 
• lndlcador L6gloo 

Mll.DETRO DIGITAL 
• Visor LCD: 3 112 dfg, 
• Tensllo DC: 1000V 
• Tensllo AC: 750V 
• Corrente OC: 1 OA 
• Reslstancte: 200MO 
• Taste de diodo 
• Medldas hFE 

US$50,oo 

FREQUENCIMETRO 
DIGITAL 

FD31P • 550 MHz 

US$400,oo 

lnstrumento de med~ao com exce
lente estabilfdade e precisao nas 
faixas de 1 Hz a 550 MHz (canal A) e 
60 MHz a 550 MHz (canal B), 
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siio, extemamente, ~ sendo, 
portanto, muito importante sua correta 
identifica~iio no momento da colocru;ao 
e soldagem as placas, para que nao 
ocorra uma inadvertida troca ..• 

Notem tambem que ambos os citados 
componentes ficam, fisicamente, cen
trados nas respectivas placas (disposi~ao 
que facilitara os acertos puramente 6ti
cos, descritos a seguir ... ), devendo guar
dar posi~6es bem perpendiculares com 
rela~iio as superfi'cies das ditas placas, 
com suas "ca~as" emissora e sensora 
"apontando" para um alinhamento 
tambem centralizado, de modo a simpli
ficar o "casamento" com as lentes ( de
talhes adiante ... ). 

••••• 
- HG. 9 - AS LENTES E A SUA 

DISTANCIA FOCAL - Embora em 
curtas distancias o par de m6dulos da 
BIS possa ate funcionar sem lentes, 
com estas o desempenho e o alcance 
serao muito superiores ... Lentes plasti
cas podem ser obtidas em casas de ma
teriais 6ticos, a pr~o nao muito "bra
vo", havendo inclusive a possibilidade 
de se aproveitar lupas dessas vendidas 
ate pelos camelos ... De um modo ge
ral, e born considerar que quanto 
maior for o difunetro das lentes, me
lhor ( desde que, obviamente, "caibam" 
nas dimens6es dos containers obtidos 
ou escolhidos ... ). Outro ponto impor
tante a considerar refere-se a chamada 
DIST AN CIA FOCAL, que e tanto 
menor quanto maior com a "esferici

. dade" ou convexidade das ditas len
tes... Para que os feixes luminosos, 
tanto proveniente do EMISSOR 
quanto "chegantes" ao RECEPTOR 
possam realmente se concentrar bas
tante (em fun~iio dos componentes op
to ja centrados nas placas ... ), e funda
mental que as lentes guardem, com re
la~iio a tais componentes, uma exata e 
precisa DIST AN CIA FOCAL. .. Para 
se obter, empiricamente, tal distancia 
(porem dentro de um grau de precisiio 
valido para a aplic~o na BIS ... ), bas
ta usar o metodo descrito na figura: 
num ambiente qualquer da casa, que 
tenha uma janela, segura-se a lente em 
posi~iio pr6xima e paralela a parede 
oposta a citada Janela... Em seguida, 
lentamente, aproxima-se e/ou afasta
se a lente da parede, ate que nesta seja 
vista uma nl'tida imagem, em "miniatu
ra" da Janela (invertida, devido as ca
racterlsticas da lente ... ). Mede-se, com 
uma regua, a distancia entre a lente ea 
parede, nessa oondi~o •.• Tai medida e 
a DIST ANCIA FOCAL da referida 
lente, ou seja: o afastamento que a dita 
cuja deve - na acomoda~ao fmal -
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Fig.11 
PASSAGEMDO 
LOCAL CONTROLADO 

I 

I 

:..ruardaI com ao respectivo 
•:ompone,nte Qpto ou FOTO-
TRA NSISTOR ... \ mais det1-
l1,,~s a respeito, na pH)Xtma figura. .. 

- FIG. 10 - ACOMODANDO OS 
CONruNros NAS CAIXAS- - A 
Figura mostra uma serie de detalhes 
importantes quanto ao acabamento fi
nal dos dois M6DULOS ... Observar 
as posi~oes recomendadas para os 
terminais extemos de iiga~o da ali
menta~ao (em ambos os MODULOS) 
e para os contatos operacionais (no 
MODULO RECEITOR). Lembrar de 
identificar e marcar tais terminais para 
niio ocorrerem confusoes ou trocas 
quando da instala.¢0 definitiva. .. No
tar as posi~oes centralizadas das lentes 
nos pain6is principais das caixas e, fi
nalmente, ohservar corno a ja detenni
nada DIST ANCIA FOCAL dos con
juntos pode ser facilmente obtida, 
simplesmente fixando-se as placas na 
conveniente "altura", atrav~ de con
juntos fonnados por um parafuso e 
tres porcas ( o parafuso, suficiente
mente longo .•• ). Com tal arranjo 
mec.anico, flea ficil "elevar-se" ou 
"abaixar-se" a placa, com relru;ao a 
lente, de modo a fixar o conjunto com 
a distancia D na conveniente medida, 
para perfeita eficiencia 6tica. .. 

- FIG. -11- A UTILIZA<;AO BASICA 
DA BIS - Qualquer que seja a apli
ca.¢0 final pretendida, um fator 6 
fundament.al: o alinbamento! Confor
me indica o diagrama, a BIS(A) e _a 
BIS(B), res~tivamente correspon
dendo aos M6DULOS EMISSOR e 
RECEPTOR, devem situar-se nas ex
tremidades de uma imaginfil'ia linha 
reta, e rigorosamente apontando suas 
lentes/emissores/sensores om para o 
ootro. S6 assim o feixe luminoso in
visfveJ podera estabelecer uma "s6li-

FONTE 

+ 
~ ::;=~~::::.{ C.A 

- mA 

I 

NA r• • • C 

1
NF, 

! !. _____ _ 

I 
I 

• _ _____:__j 

Fig.12 

,la" e efotiva barreira. .. : Quanto ao ,tl
C!IDCC OU distancia operacional maxima 
emre os Jois ;,16DULOS, depended 
,nuito de uma serie de com:ii,;;oes "nao 
,; letronicas", qua.is sejam: a eficiencia 
das ientes obtidas e do pr6prio ammjo 
6tico providenciado pelo momador 
(rigor no alinham~nto, no estabeleci
mento das DISTANCIAS FOCAIS, 
etc ... ). Notar ainda que, apesar da re
lativa imunidade a interferencias ex
terna,; (obtidas a partir do metodo pul
sado e sintonizado pelo qual os circui
tos trabalham. .. ), sempre sera obtido 
um maior alcance e seguran~ em am
bientes intemos e nao intensamente 
iluminados... Lfunpadas nonnais, in
candescent.es ou fluorescentes nao im
pedem o born funcionamento do con
junto ( desde que as recomenda,;;oes 
aqui feitas sejam seguidas a risca. .• ). Ji 
em ambientes extemos, intensamente 
ilurninados por luz solar, 6 inevitavel 
que o alcance seja consideravelmente 
reduzido (mas ainda assim util, em 
muitas aplicru;oes ••• ). Nos nossos tes
tes, alcances desde cerca de 1 metro 
(sob con~oes totalmente adversas ••• ) 
ate cerca de 5 metros puderarn ser ob
lidos com facilidade, abrangendo, por
tanto, a maioria das larguras de portas, 
passagens, ambientes, etc., que devam 
ser controlados. 

- FIG. 12 - A INSTALA<;AO BA.SI
CA (E A CALIBRA<;AO DE SIN
TONIA-) - Alim da instalru;ao pu
ramente "mecanica" e 6tica, demons
trada na figura anterior, 6 importante 
obedecer i>i configur~ao Msica da ins
talru;ao el6trica, ora mostrada. .. 0 ar
ranjo, inclusive, pode ser usado como 
estrutura de calibrru;iio, mesmo que na 
utilizru;io definitiva, nao se vi usar 
urna limpada como dispositivo de si
nalizru;ao acionado pelo RECEPTOR 
da BIS ... Com as "coisas" instaladas 

nos "confonnes" da,; figuras 11 e 12, 
::oloca~sc, inicialmente, o trim-pot do 
MODCLO bMISSOR na sua posi~ao 
media, e Hj:!a-se O COllJUilto a C.A. lo
cai (os MODliLOS, confonne mostra 
a figura, allmentados pela fonte de 12 
VCC, e a lfunpada de teste, energizada 
diretamente peia rede, via contatos C e 
NA do MODULO RECEPTOR ... ). 
Alinha-se bern os dois M6DULOS ••• 
Se a larnpada nao ~. o trim-pot 

tcv. INSTR_t1~ENXOS 
4 MA.IOR GARANTIA. 

i . - GERADOR DE BARRAS 
. GB-52 ...... 

US$ 300,00 

Gera padr6es : cfrculo, ponies. 
quadriculas, circulo com quadrlculas, 
I in has wrticais, linhas horizontais, escala 
de dnzas, barras de cores, cores 
cortadas, vermelho, verde, azul. branco, 
fase. PALM/NTSC puri,s com cristal. 
sa/da deft, saids desiru:ronismo,ss/da ~=======.-, de RF canais 2 e 3. 

US$110;oo 
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deve ser lentamente reajustado, "para 
Ia" ou "para ca", ate obter-se o reque
rido acendimento... lsso conseguido, 
pode-se interromper experimental
mente o feixe, colocando algo opaco 
no "trajeto" dos pulsos I. V ., e verifi
cando que a lampada piloto apaga, em 
tais circunst:ancias... Se tudo cstiver 
confonne descrito, o conjunto ja se 
encontrara perfeitamente instalado e 
sintonizado! A lampada de teste po
dera, entao, ser removida, substituin
do-se o dispositivo de aviso ou utili
zagao dos contatos do rele, pelo que se 
queira. .. 

••••• 
A grande maioria de V oces, Leito

res/Hobbystas de APE, ja e suficiente 
"macaco velho" nesses assuntos, para 
saber bem aproveitar os contatos de uti
lizagao de um rele, notando que a BIS 
mostra disponiveis os tres tenninais, 
NA-C-NF, o que pennite inumeras 
combinagoes e possibilidades .•• 

Sempre lembrando que, em condi~ao 
de repouso (feixe integro ... ) o rele da 
BIS se mantem energizado, sendo "cor
tado" nos momentos em que o feixe e 
interrompido pela passagem de uma 
pessoa ( ou de alguma coisa opaca. .. ) pe
lo ponto controlado, daremos um exem
plo pnitico: se os contatos C e NF forem 
utilizados, na condigao de interruptores 
para - digamos - uma campainha ou ci
garra, esta tocani cada vez que a barrei
ra for violada. .. 

Como auxflio de outros m6dulos cir
cuitais espedficos, incluindo temporiza
dores, micro-switches de "fun de cur
so" e outras "mumunhas", tambem mo
tores podem ser controlados, proporcio
nando a abertura automatica de portas 
quando alguem ( ou um vefculo, em por
tas de garagens e estacionamentos ... ) se 
aproxima, tudo se resumindo numa inte
ligente instalagao do conjunto e correto 
posicionamento da barreira ... 

Outra coisa: a correta escolha dos 
contatos de Safda utilizados tamMm 
pennite a anexagao da BIS como m6du
lo sensor especffico para Centrais de 
Alanne, nao importando se estas requei~ 
ram contatos NA ou NF para o seu 
acionamento (ja que a BIS oferece essas 
duas possibilidades ... ). 

Com um pouco de criatividade e ra
ciodnio (alem de algumas inevitaveis 
experiencias ... ), o Leitor/Hobbysta des
cobrira, com certe:r,a, uma "porrada" de 
aplica~s especfficas e ate "inusitadas" 
para a versatilidade da BIS ... 

••••• 

EOUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICA<;OES, 
SEGURAN<;A E INFORMATICA. 

• BLOOUEADOR PROGRAMAVEL UNIVERSAL 
DC/MF • D-69 •••. ., • • • • • • • USS 92.50 

• SENSOR ATIVO INFRA-VERMELHO 
2! VERSAO 050-2 • • • US$ 39.50 
J! VERSAO • 050-3 • • USS 42.50 

• COMUTADOR AUTOMAnco FONE-FAX 
GERENCIADOR DE LINHA-D-43-PLUS •••••••• USS 228.00 

• BLOOUEADOR DE CHAMA DAS A CO BRAR 
MINI-BLOCK BCC • D-65 •••••••••••••••••• USS 31.00 

• SCA NF AX D-66 • INTERFACE DE COMUNICACAO 
FAX-MICRO •••••••••••••••••••••••••• US$ 84.00 

• DISCADORA INTELIGENTE PARA SISTEMA 
DE ALARME D-63 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 96.60 

• CAMPAINHA TELEFONICA VISUAL E 
SONORA • D-8 ••• , ••••••••••••• , • • • • • • US$ 43.00 

VAREJO: 
EMARK ELETR.COML. L TDA. 
Rua General Os6rio, 185 
Sia ffigAnta • CEP 01213·001 
sao Paulo/SP 
Fone: (011) 222-4466 
Fax: (011) 223-2037 

• Aqueclmento JnstantAneo 

ATACAOO E 
ASSIST~NCIA T~CNICA: 
DECIBEL IND. E COM. LTDA. 
Rua Paulina, 98 • CEP 03370•040 
Ch~cara Mafalda• Sao Paulo• SP 
Fones: (011) 916•6722/916•6733 
Fax: (011) 216-3087 

PISTOLA PARA SOLDAR 

• 140/100 Watts• oon!orme poo~o do gaUlho 
• l!mpada para llumlna.llo do porno de soldagem • 
• Ponta sofdadora -,ratada• pare metor durabltldade 
• FAcll ,;ubstlll!k;Ao da ponta soldadora 
• Functona tamMm com outro9 Upoo de pontas para nns dive,.,,. 
• Fabncada em 110 e 220 Volls 

REF. 
884f)P 

SOLDADOR RAPIDO 
• Potfncla mblma: 1 oo watts 
• B►voltagem: 1101220 Volts 
• Aquoolmento rdpldo: +I- 40 seg, Tecnologla excluslva lmportada 
• Potente e versAHL Execute soldagens de dlversos tamanhos 
• Leve e de f&:U menuselo 
• Ponta soldadora envolvente. Alto rendlmento tOrmlco 
• Resls!Ancta aquecedora bllndada 
• Gattlho ac:tonador de longa durabllldade. Mkro swl'tch com oontatos em pra-

te para 10.000.000 da opera,;Oes llga-de6llga 
• Tubo longo e Ono de aeo lnoxldAveL Permits o llOOS'!O • luga"1S dlffcels 
• Corpo em nyton eomflbra de vtdro. Malor lsolai;lo de ceJor 
• Esplral protetore.. Pemilte guarder o soldador alnda quonte 
• 2 modelos de pontas avulsas para reposfQao: COn!ca e Fenda 

FERROS DE SOLDAR 
I REFERENClA TAMANHO POTENCIA I TtNst.ies 

t-·~;~ PEIQu!Jno 

Pequeno 

834VP Mddio 

I 924VP ' 
M&iio 

ATACAOO 
O.B. SANTAMARIA & CIA L TDA. 
Fiua Rafael Alves, 30 
N. Sra. do 6 • CEP 02967•050 
Silo Paulo • S? 
Tel (011) 675-8331 

I 

12Wans I 12. 24 
20Writtt i 1t0. 127ou 
30Watu I 

l 220 Vclts 
..OWatO ' 
VAREJO: 
EMARK ELETR. COML Ti'.lA. 
Rua Gen9tal Os6rio, 185 
Sta lfig~:1i,, • CEP 01213•DC·1 
S~o Paulo/SP 
Fone: (Ci 1) 222·4465 
Fax: (011) 223-2037 
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Os Circuitos 
lntegrados · 10 

S6 para recordar, na "Aula" anterior 
("Li9ao" n2 22, em APE n!.' 57 ... ) live
mos uma abrangente abordagem dos 
blocos digitais complexos, "montados" 
ou estruturados a partir de simples gates 
(com o auxfilo de pouqwssimos compo
nentes passivos de "apoio" ... ), con:figu
rando principalmente os chamados 
fLIP-FLOPS (AST A VEIS, B1-
ESTA VEIS e MONO-ESTA VEIS ... ). 

Na presente "A ula", fare mos um es
tudo sobre uma categoria especial de 
gates da "famOia" C.MOS, que apre
sentam uma fun9ao denominada de 
Schmitt Trigger, gra9as A qual grandes 
simplifica<;oes podem ser obtidas nos ja 
sin~ticos blocos especializados ... 

Os dados ora apresentados, tern 
eoonne importancia pratica. e assim 
aconselhamos ao Leitor/"Aluno" acom
panhar com o maximo de ate09ao as in-

forma9oes da presente "Li9ao", procu
rando tarnMm efetuar Experiencias e 
comprova9oes "ao vivo", de modo a 
bem assimilar os conceitos •.. 

••••• 
OS GATES COM FUN«;AO 

SCHIIITT TRIGGER 

Ja foi dito mais de uma vez, ao longo 
da presente fase das "Li9oes" do ABC, 
que a caracterfstica basica dos blocos 
lntegrados Digitais e que todos apenas 

· sao capazes de "reconhecer" em suas 
Entradas, ou trabalhar em suas Safdas, 
com nfveis radicais, estados bem defini
dos ("altos" ou "baixos" ... ) c com tran
si9oes bruscas, moment:ineas, de tais nf
veis ou estados ... 

lsso quer dizer que, em blocos con
vencionais das "famflias" digitais, wna 

Entrada apenas "reconhece", com pre
cisao, o "surgimento" de um nfvel "1" 
se a transi9ao do estado "baixo" para o 
estado "alto" se der rapidamente, nwna 
forma de onda praticamente vertical ... 
Da mesma forma, o reconhecimento de 
uma Entrada "O" s6 e feito com clareza, 
se a transi9ao previa de "1" para "O" foi 
bastante "aguda" e rapida ... 

De modo geral, transi9oes entre es
tados, na forma de "rampas" (subindo, 
lentamente, de "baixo" para "alto", ou 
lentamente descendo, de "alto" para 
"baixo" ... ) nao sao aceitas com precisao 
pelas Entradas Digitais .•• Estas ficam, li
teralmente, oonfusas ante tais cir
cunstancias, nao conseguindo interpre
tar corretamente as ditas transi9oes len-
tas ... 

Ate af, nenhum problema, ja que as 
pr6prias Saidas de quaisquer blocos Di
gitais convencionais, tambem apenas 
podem apresentar radicalmente estados 
"altos" ou "baixos", sempre com abso
luta nitidez, e transi<roes rapidfssimas 
entre estados (ou seja: Safdas C.MOS 
digitais, por exemplo, niio conseguem, 
nem podem, apresentar uma "c6pia li
near e proporcional", amplificada, de 
eventuais sinais "lentos", senoidais ou 
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"rampeados", apresentados as suas En
tradas - como ocorreria num bloco LI
NEAR, ja explicado ... ). 

Na pratica circuital, contudo, existem 
muitos casos em que precisamos fazer o 
bloco "interpretar digitalmente" sinais 
ou transic;:oes nao muito precisos ou de
finidos, nos quais as altera9oes entre 
"baixo" e "alto" (ou vice-versa. .. ) se 
dao com relativa lentidao ... 

Para que sinais desse genero pudes
sem ser corretamente "traduzidos" para 
a "linguagem radical" do mundo DIGI
T AL, foram criados os gates com 
fum;ao Schmitt Trigger ("gatilho" de 
Schmitt. •. ) nos quais um diferente ar
ranjo interno no circuito dos ditos gates 
permite as Entradas, receber mveis em 
rampa ou em transi9ao lenta, ou mesmo 
em formas de onda "nao quadradas ou 
retangulares" ( como normalmente re
querem os blocos DIGIT AIS ... ), inter
pretando estados "altos" ("I") ou "bai
xos" ("O") atraves de pontos pre-defi
nidos de Tensao ao longo da excursao 
possfvel. .. ! 

0 importante e notar, desde ja, que 
quanto as Safdas, OS gates Schmitt Trig
ger se comportam rigorosamente nas 
normas digitais, ou seja: jamais mostram 
estados ou nfveis "intermediarios" ou 
transi9oes lentas! Radicalmente, apre
sentam sempre estados nitidamente "al
tos" ou claramente "baixos", eventual
mente "separados" por momentos de 
transi¢o extremamente rapidos ... 

Grac;:as a tais "comportamentos", os 
blocos Schmitt Trigger podem agir (e, 
normalmente, para isso foram "inventa
dos" e sao utilizados •.• ) como autenticos 
int6rpretes, embaixadores entre o mun
do LINEAR (proporcional) e o universo 
DIGIT AL (radical)... Vejamos, nos 
pr6ximos diagramas e explicac;:oes, como 
isso e aplicado na pratica. .. 

••••• 
- FIG. 1 - 0 "COMPORTAMHNTO" 

DOS GATES SCHMITI TRIGGER 
- Para fins comparativos, vemos ini
cialmente o simbolo de um gate con
vencional (uma unidade NANO, cir
cuitada em simples inversor pela 
junc;:ao das suas duas Entradas, como 
ja estudamos •.. ), com a indicac;:ao dos 
"resultados", em sua Safda, a partir de 
transi9oes apresentadas a sua Entra
da. .. Observar que, em qualquer dos 
momentos de transi9ao, A ou B, a in
versao na Safda e instantfulea, e a mo
dificac;:ao de nfvel, na Entrada, assim 
tambem deve ser ... Ja num gate de 
condi9iio 16gica equivalente (tambem 
um simples inversor, feito com uma 
NANO de duas Entradas, estas "jun
tadas" ... ), porem com fun9ao Schmitt 

Trigger, a Entrada E "aceita" e "reco
nhece" OS mveis pre-determinados de 
Tensao A e B para, neles se baseando, 
oferecer na Safda uma transi9ao rapida 
para "baixo" ou para "alto", mesmo 
sendo claro que o nfvel de sinal impos
to a dita Entrada "Cresce" e "dimi
nui" com relativa lentidao ... ! Notar, 
com bastante aten¢o, as formas de 
onda na Entrada e na Safda do gate, e 
tirar as conclusoes (que serao impor
tantes para o entendimento dos con
ceitos, daqui pra frente, na presente 
"Aula" ..• ). 

••••• 
Os ruveis de Tensao, reconhecidos 

como "gatilhadores" das transi9oes num 
Schmitt Trigger digital C.MOS, sao 
muito bem definidos e baseados em per
centuais fixos da pr6pria Tensao de ali
menta¢o geral do circuito... Explica
mos: 

N ormalmente, na transi9ao ascen
dente, quando o nfvel esta "subindo", ou 
"indo" de "O" para "1", assim que atin
ge cerca de 2/3 (ou 66%) da Tensao de 
alimenta9ao, a Entrada do S.T. "aceita" 
tal ponto como um n{vel "I" ... Ja, na 
transi¢o descendente, quando o nfvel 
"desce" de "l" para "0", assim que o 
dito nfvel "passar" por cerca de 1/3 
(33%) da Tensao.de alimen~ao, a En
trada do S.T. "ve" tal momento como 
uma nftida transi'tao para "O" ... 

Vamos a um exemplo pratico, "com 
m'.imeros" ..• Se a alimen~ao geral do 
bloco digital estiver em 9V (Tensao bem 
tfpica para energizac;:ao de circuitos que 
contenham Integrados/ gates da farnflia 
digital C.MOS, como ja vimos ... ), quan
do a "subida" do nfvel imposto a Entra
da (ainda que tal rampa seja muito lenta, 
ou que a forma de onda seja bastante 
"irregular" ... ) ultrapassar 6V, o gate 
"sente" tal passagem como urna tran
si¢o de "baixo" para "alto" (ou de "O" 
para "I" •.. ). Por outro lado, quando o 
nfvel de sinal na Entrada, descendo 
(tambem em qualquer tempo ou formato 
de onda. .. ), ultrapassar 3 V, a Entrada do 
S.T. reconhecera tal transi9ao como 
uma legftima mudan9a de "I" para "O" 
( ou de "alto" para "baixo" ... ). 

NANO 
SCHMITT• TRIGGER 

Com tal capacidade de ver um sinal 
anal6gico, lento e proporcional, e inter
preta-lo digitalmente, traduzindo-o em 
variac;:6es radicais de estado, os gates 
Schmitt Trigger rnostram ( como ja foi 
dito .•. ) grande versatilidade e inumeras 
aplica9oes praticas · no dia-a-dia dos 
projetos ••. Por isso, os fabricantes de In
tegrados do genero produzem e ofere
cem varios componentes contendo con
juntos desses gates, em varias quantida
des, configura9oes, numeros de Entra
das, fun9oes l6gicas, etc. V amos aos 
exemplos praticos: 

• •••• 
- FIG. 2 - 4093 ( 4 gates N AND de 2 

Entradas cada, com fun9ao S.T.) - Em 
termos 16gicos, o 4093 e identico a um 
4011, ja estudado, porem contem a 
fun'tli.O "interpretadora" Schmitt 
Trigger, simbolizada por aquele pe
queno losango ou trapez6ide desenha
do no interior da nota9iio grafica con
vencional do gate. .. Observem que, no 
mais, o 4093 e tambem identico ao 
4011 em pinagem, localiza¢o das 
"pernas" correspondentes a alimen
~ao, etc. 

- FIG. 3 - 40106 (6 simples inversores, 
com func;:ao S.T.) - lgual, em termos 
16gicos e em equivalencia de pinagem, 
a um sextuplo inversor como o ja visto 
4069 (ARQUIVO TECNICO de 
ABC n2 20), o 40106 difere unica
mente pelas suas fun9oes Schmitt 
Trigger. 

- FIG, 4 - DEfALHANDO OS LI
MIARES DE TRANSI<;AO, NAS 
ENTRADAS SCHMfIT TRIGGER 
- E importante notar que, como os ga
tes com fun9ao S.T. conseguem "re
conhecer" nfveis intermediarios de 
Tensao nas suas Entradas, interpre
tando a passagem (subindo) por 2/3 da 
"voltagem" de alimenta9ao e (descen
do) por 1/3 da dita Tensao, esses blo
cos 16gicos simples podem tambem 
funcionar como gates "normais", re
cebendo em suas Entradas os sinais di
gitais convencionais, de transi9a.o 
brusca e definida, conforme sugere o 
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4093 
4 GATES NANO 

COM FUNvAO SCHMITT-TRIGGER 
DE 2 ENTRADAS 

Fig.2 

diagrama de formas de onda da figu
ra. .. Isso quer dizer que, quando o si
nal na Entrada "sobe" bruscamente de 
"O" (negativo) para "l" (posi.tivo), 
inevitavelmente ocorre uma "passa
gem" (ainda que rapfdissima. .• ) pelo 
limiar de 2/3 de VCC, o mesmo ocor
rendo, na "descida" do sinal, na 'sua 
transfr;iio pelo limiar de 1/3 da Tensiio 
de alimenta~iio... Nesses momen
tos/Tensiio, a Entrada do S.T. "vera" 
com a mesma nitidez, o surgimento 
respectivo de urn "l" e de urn "0". No 
diagrama, os instantes 1 e 3 corres
pondem a uma transi~iio de "O" para 
"l ", enquanto que os momentos 2 e 4 
representam transi~oes de "1" para 
"O", conflrmando que gates S.T. po
dem, perfeitamente, trabalhar como se 
fossem gates convencionais, de identi
ca fun~ao 16gica... J a gates normais 
nio podem funcionar como Schmitt 
Trigger, uma vez que sao incapazes de 
reconhecer, com precisiio, mveis in
termediarios de Tensiio (entre "O" e 
"l" ... ), caso em que as indic~oes 
mostradas nas suas Safdas niio seriam 
confia veis ... 

. FIG. S - UM MONO-ESTAVEL 
COM GATE SCHMfITTRIGGER -
Relembremos por um momento a 
"Aula anterior, quando mostramos es
truturas MONO-ESTJ\ VEIS "feitas" 
com gates NOR e NAND (fig. 11 da 
"Aula" 22 em APE n2 57), auxiliados 

.. , .. 

110•· 

Fig.4 
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40106 
6 SIMPLES INVERSORES 

COM FUNCAO SCHMITT-TRIGGER 

por um Resistor e um CAPACITOR, 
estes determinadores das constantes de 
tempo, responsaveis pela momentanea 
"reten~iio da mem6ria do estado" ... 
Corn a fun~iio Schmitt Trigger e 
possfvel obter-se identico cornporta
mento, a partir de um 6nico gate (e 
nao rnais dois, corno nos citados 
exemplos da "Li~iio" anterior ... ), com 
6bvia "econornia" circuital. .. Analise
mos a estrutura do MONO-ESTA
VEL com S.T. (fig. 5): uma das duas 
Entradas dispomveis (no caso de gate 
NAND de 2 Entradas, como no 1/4 do 
4093 usado no exemplo ... ) e mantida 
permanentemente em "l" (E 1, ligada 
ao posi.tivo da alirnen~iio ••• ), de rnodo 
que a Safda S rnostrara sempre um es
tado inverso ao "visto" pela oucra En
trada (E2), conforme garante a Tabela 
Verdade dos gates NAND ... Em re
pouso, a Entrada de controle, E2, e 
mantida "alta" atraves do resistor R, 
ficando assirn a Safda S "baixa", 
tambem no "repouso" ... Contudo, ao 
aplicarmos a Entrada Geral de contro
le (E), um breve pulso "O" ou "baixo", 
desfecham-se varios eventos interes
santes: como a placa "de cirna" do ca
pacitor C estava positiva, a aplica~o 
de um mvel "0" (negativo) a sua placa 
inferior, faz com que o dito capacitor 
quase que irnediatamente se carregue. 
Com isso, a Entrada E2 passa a rece
ber o citado nfvel "O" ou "baixo" (a 
Safda "sobe" para "1" ... ). Tal situa~iio 

"O" C 

Fig.3 

niio cessa irnediatamente, ja que o ca
pacitor C leva algum Tempo para no
vamente descarregar-se via resistor R 
(esse Tempo, ja virnos em distantes 
"Li~oes" do ABC, depende unicamen
te dos valores de Re de C ... ). Durante 
tal Tempo, o nfvel de Tensiio na placa 
"de baixo" do capacitor C vai, pro
gressivamente, subindo "em dir~iio" 
ao posi.tivo da alimenta~iio ... Sendo o 
gate urn Schmitt Trigger, enquanto 
o nfvel em E2 niio atingir 2/3 da 
Tensiio de alimenta~iio, "nada e inter
pretado", ficando a Safda S em estado 
"alto" pelo perlodo T ... Quando, fi
nalmente, o nfvel de Tensiio na placa 
inferior do capacitor C chega aos 2/3 
de VCC, a dita Entrada E2 passa a 
"ver" urn mvel "l", com o que final
mente a Safda S retorna para seu esta
do estavel "baixo" ou "0", encerrando 
a Temporiza~iio, ou "rnem6ria curta" 
do sistema! 

- FIG. 6 - (EXPERIENCIA) - MONO 
ESTAVEL PRATICO. COM UM 
GATE NANO SCHMITT TRIGGER 
DE UM 4093 - Os felizardos Leito
res/Hobbystas que possuirem urna 
matriz de contatos (Proto-Board) yo
der:io realizar algumas EXPERIEN
CIAS muito elucidativas, usando pou
cos componentes, comuns e baratos, 
aprendendo bastante sobre os aspectos 
praticos da utiliz~iio de gates Sclnnitt 
Trigger ... No primeiro exercfcio reali-

R :..-r~ TENSAODE 
ALIMENT AQAO U ..,_____,,sj "1" L 

o-E ____ ___.,.-=➔ ....._....._.J 

e 

Fig.S 
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r--_.,__..,.. __ ,._ ___ -<+ 6-iV 
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DE 

4093 
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MONO-ESTAVEL 
COM 
SCHMITT•TAIGGEA 

PINOS 5-6-8-9-1M3 A00 
Fig.6 
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1/4 
DE 

4093 

EXPERl~NCIA 
ASTAVEL(CLOCK) 
COM SCHMITT· TRIGGER 

F= 1Hx 

PINOS 5-6-8-9-12-13 AO 0 Fig.8 

zaremos um MONO-ESTA. VEL com 
um gate contido num Integrado 4093, 
auxiliado unicamente por um resistor 
de lOM e um capacitor de 470n. Um 
LED comum e usado para monitorar o 
estado presente na Safda (sempre LED 
aceso valendo "l" e LED apagado 
significando "0", confonne ja combi
namos de longa data ... ). Para injetar o 
pulso "0" de disparo na Entrada do 
sistema, usamos um simples push-but
ton, Norrnalmente Aberto ... Nao es
quecer de uma importante provider,
cia: todos os pinos correspondentes as 
Entradas dos gates nao utilizados de
vem ser levados ao negativo da ali
men~ao ("pemas" 5-6-8-9-12- 13 

do 4093), ja que tais Entradas nao po-
dem ficar "flutuando", em aberto, 
conforme ja aprendemos em "Aulas" 
anteriores... Apertando-se o push
button, ainda q ue muito brevemente 
(apenas uma fra~iio de segundo .•. ), in
jetamos um pulso "baixo" ou "0" na 
Entrada do nosso MONO-ESL\ VEL 
experimental... Tal gatilhamento le
vara a Safda (pino 3 do 4093) a nfvei 
"1 ", acendendo G LED indicador. .. 
Este assim permanecera por um poucc 
mais de 1 segundo, em tal condi~ao, a 
fnn do que, automaticamente, retor
nara a condi,;:ao de "apagado" ... Expe
rimentalmente, mantendo o valor do 
resistor em 1 OM (maior valor comer-

ciahnente "encontravel" ... ), 0 Lei
tor/"Aluno" podera entao repetir a 
brincadeira, porem com outros valores 
para o capacitor, usando eletrol1ti.cos 
(aten~ao A polaridade indicada no dia
grama. .• ) de 4u7, lOu ou rnais, e veri
ficando quaoto mais Jongos ficam os 
Tempos de "memor~ao" do estado 
"nao estavel" da Safda (sempre moni
torada pelo acendimento do LED indi
cador ... ). 

••••• 
Durante essa primeira EXPERIEN

CIA, observar que a "mem6ria" curta 
do MONO-ESTA. VEL com Schmitt 
Trigger, na configura~ao sugerida, ~ 
INVERTIDA, ou seja: precisamos inje
tar um pulso "O" para obter uma tempo
riza~o "alta" (LED aceso) na Safda. .. 
Experimentem inverter tudo, ligando o 
pino 1 e os terminais do capacitor e re
sistor a linha do negativo da alimen
ta~iio, colocando o posh-button entre o 
pino 2 ea linha do positivo da alimen
ta~ao, e conetando o LED entre o posi
tivo da alimen~ao e o pino 3 do Inte
grado (niio esquecer de adequar - nesse 
caso - a polaridade do capacitor, se ele
trolftico e a orien~ao do pr6prio 
LED ... ). Verificar o que ocorre a partir 
de uma breve pressao sobre o push-but
ton, e raciocinar a respeito ... 

Experimentar ainda manter o push
button pressionado por longo Tempo ... 
0 LED (no caso do circuito experimen
tal da fig. 6) ficara aceso por todo o 
Tempo em que o push-button encon
trar-se premido, mais a Temporiz~ao 
decorrente dos valores de R e de C ... 
Pensar a respeito, e tirar as conclusoes 
quanto ao porque de tal comportamen-
to .•. 

••••• 
- FIG. 7 - UM ASTA VEL COM GA

TE SCHMITT TRIGGER - Os gates 
S.T. Tambem simplificam muito a ela
bora~o circuital de blocos ASTA.
VEIS (osciladores, "geradores de 
clock" ... ), normalmente "economizan
do" um gate (relembrem a estrutura 
Msica do AST A VEL com gates 
C.MOS, na fig. 4 da "Aula" n!? 22 -
APE 57). Conforme mostra o diagra
ma da fig. 7, a estrutura basica de um 
ASTAVEL com gate S.T. requer 
(alem do unico gate, desde um simples 
inversor. .. ) apenas a prese119a obri
gat6ria de um Resistor ( R) e um Capa
citor (C), componentes detenninado
res da pr6pria Frequencia de osci
l~ao ... Analisemos, rapidamente, o 
funcionamento do ASTAVEL nessa 
configur~ao: ao ser inicialmente liga-



da a alimen~iio, o capacitor C estara, 
obviamente, descarregado, com sua 
placa superior em ''0", fazendo com 
que a Sal'da S mostre estado "alto" ou 
"l" ... Acontece que tal nfvel na Sal'da 
S, at.raves do Resistor R, carregara o 
capacitor C (levando, para isso, um 
certo Tempo, dependente dos pr6prios 
valores de Re de C, lembram-se ... ?). 
No momento em que o regime de car
ga atingir (na placa superior de C ... ) 
2/3 da Tensao geral de alimen~iio, a 
Entrada E do gate S.T. "vera'' um nf
tido nfvel "alto" (ou "1"), com o que a 
Safda S cairn a "O'' •.. Este estado, na 
Saida S, fara com que o capacitor C 
comece a descarregar-se (ainda 
atraves de R ... }. Conforme se processa 
a descarga, a Tensao na placa superior 
de C vai "caindo", ate que, ao "pas
sar" por 1/3 de VCC, a Entrada E do 
S.T. "ve" nfvel digital "baixo", oca
sionando imediata transigao de "0" 
para "l" na Saida S ... Toda essa se
quencia de eventos e entao reiniciada, 
indefinidamente, enquanto a alimen
tagao estiver aplicada ao conjunto ... 
Como resultado, temos na Sal'da S um 
trem de pulsos, alternando-se estados 
"altos" e "baixos" numa Frequencia 
diretamente dependente dos Tempos 
de carga e descarga de C (proporcio
nal, como sabemos, aos valores de C e 
de Rm), 

- FIG. 8 - (EXPERIENCIA) - ASTA
VEL PlMTICO, COM UM GATE 
NANO SCHMfIT TRIGGER - Af 
temos um m6dulo pratico, para reali
zagiio em Proto-Board, de um 
AST A VEL com gate S.T., usando 1/4 
de 4093 (um gate NANO de 2 Entra
das ..• ). Para monitorar a Safda, usamos 
o "velho" LED, em serie com um re
sistor de lK ... No caso, o dito resistor 
tern duas fum;oes distintas e importan
tes: limitar a Corrente sobre o LED e 
sobre a pr6pria Saida do gate, e evitar 
que a dita Saida ::;cj.:1 uemas.;.adamente 
"carregada", o que poderia bloquear a 
oscilagao... Com os valores sugeridos 
para R e C, respectivamente 180K e 
4u7, a Frequencia final sera de apro
ximadamente 1 Hz, com o LED niti
damente mostrando mn 1ampejo por 
segundo, ntmo bastante fi.1cil de 
acompanhar visualmente ••• Niio esque
cer, na Experiencia, de manter "ater
radas" todas as Entradas dos gates nao 
utilizados do Integrado (pinos 
5-6-8-9-12-13 ... ). Diferentes rftmos 
de "piscagem" poderao ser experi
mentados, simplesmente alterando-se 
o valor de C e/ou de R .. Niio esque
cer, porem, que Frequencias muito "e
levadas" (no caso, maiores do que 10 
Hz) niio permitiriio o acompanhamen
to puramente visual, ja que o olho hu
mano, devido a sua natural persisten-
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cia foto-qufmica, vera o LED perma
nentemente aceso ( embora, na verda
de, esteja acendendo/apagando, a um 
ritmo relativamente rapido ... ). Outra 
coisa: observern que foi usado um gate 
NAND de 2 Entradas, "transforma
do" em simples inversor, pela uniiio 
das suas duas Entradas ... Assim, quern 
quiser fazer a Experiencia com ur;i 
unico gate simples inversor, contido 
num Integrado 40106, tambem podera 
realizar o bloco, sem problemas (niio 
esquecer de "aterrar" todas as Entra
das dos gates niio utilizados ... ). 

- FIG. 9 - (EXPERIENCIA) - UM 
ASTA VEL CONfROLADO POR 
TOQUE (COM "ENTRADA DE 
AUTORIZA<;AO" -) - Estruturas 
mais e mais sofisticadas, em desempe
nho e em facilidades operacionais, po
dem ser implementadas com os ga
tes S.T ..•• No diagrama/exemplo (que 
tambem pode facilmente ser reprodu
zido sobre um Proto-Board. .. ), temos 
duas interessantes "melhorias" sobre o 
esquema basico do AST A VEL, mos
trado na figura anterior ... A anexa<;iio 
de uma ENTRADA DE AUTORI
ZA<;AO e a possibilidade de CO
MANDO POR TOQUE (bast.a "en
costar o dedo" ... ). Para entender, pri
meiramente, o "neg6cio" da EN
TRADA DE AUTORIZA<;AO, basta 
recordar a Tabela Verdade dos gates 
NANO Ga vista, em "Aula" ante
rior ... ), onde constatamos que, estando 
(num gate de 2 entradas, como e o ca
so ... ) mna ou ambas as Entradas, em 
"0", a Sal'da apenas pode mostrar 
"l" ... Analisemos, entiio, o diagrarna 
da fig. 9 (muito parecido com o da fig. 
8, ja descrito ... ). Notem que no caso 
anterior, as duas Entradas estavarn 
"juntadas", configurando um simples 
inversor, porem agora, apenas uma das 
duas Entradas do gate encontra-se li
gada, aos demais componentes do 
AST A VEL. .. Ja o pino 1 ("outra" En
trada. .. ), esta normalmente em "O", via 
resistor de lOM. Com isso (uma das 
Entradas - pino 1, no caso - em "O"), 
a Sal'da (pino 3) mostrara estado fixo 

"l ", considerando-se ta1 situa<;iio co
mo de "repouso" ou "inibigao" ... 
Contudo, assim que colocarmos o dito 
pino 1 (a chamada ENTRADA DE 
AUTORIZA<;AO ... ) em "1", ainda de 
acordo com a Tabela Verdade do gate, 
o estado da Safda passara a ser - sem
pre - o inverso daquele imposto a ou
tra Entrada (pino 2). Nessa condigao, 
o ASTAVEL podefuncionar, gerando 
na sua Safda o mesmo trem de pulsos 
( cerca de 1 Hz •.. ) oferecido pelo cir
cuito da fig. 8 .•• ! Podemos, agora, do 
controle PO R TOQUE (ao "encostar 
de um dedo" ... ): lembrar que a ele
vadfssima impedancia de Entrada dos 
blocos C.MOS permite a polarizagifo 
das ditas cujas mesmo sob a infima 
Corrente que consegue atravessar a 
relativamente alta Resistencia da pele 
do dedo de uma pessoa. .• No caso do 
circuito/exemplo, a aplicagiio do dedo 
sobre os contatos T-T, colocara no lo
cal um valor ohmico seguramente me
nor do que os lOM que polarizam "em 
repouso" o pino 1 (tipicamente entre 
1 OOK e lM ... ), com o que o dito pino e 
imediatarnente levado a nivel "alto", 
autorizando o AST A VEL. .. Enfi:m, na 
Experiencia, com os contatos T -T "li
vres" ( dedo fora. .• ) o LED L11dicador 
permanece aceso, :finnemente, sem 
"piscar" ... Ja com um dedo aplicado 
sobre os ditos contatos, o LED passa a 
emitir seus lampejos a intervalos regu
lares (aproximadamente 1 por segun
do, com os valores sugeridos para R e 
c ... )! 

- FIG. 10 - AJUSTANDO A SENSI
Bll.,IDADE- - Um valido comple
mento para a Experiencia, consiste na 
anexagiio de um cont.role de SENSI
BILIDADE ... Se o resistor original
mente sugerido, de lOM, for substituf
do por um trim-pot (ou potenciome
tro ... ) de, digamos, 4M7, a sensibilida
de da Entrada de Autorizagiio podera 
ser modificada, de modo que - por 
exemplo - apenas com uma considera
vel pressao do dedo sobre os contatos 
T-T o AST A VEL entre em funcio
namento ... 
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Fig.IO 

OUTROS SENSOREAMENTOS 
COM GATES S.T. 

As especiais caracterfsticas dos gates 
S.T. pennitem um "monte" de apli
~oes circuitais interessantes. garantin
do a interpre~iio de eventuais tran
si~oes "lentas". na forma digital "acei
ta" por uma estrutura C.MOS ••• Veja
mos algumas Experiencias praticas: se 
um LDR, ou um foto-transistor, for in
tercalado en.re os pontos T-T (figuras 
9-10), o AST A VEL passara a "reagir" 
a luminosidadc amhi«nte, rendo ativado 
apenas quando a ilu1nin~ao sobre o fo
to-sern;or atingir detcrm.inado nivel (a
justavcl trim--pot, na configurai;;iio 
do diagrama 10 ... ). 

Outras Experiencias complementa
res: inverter (figs. 9-10) as posi96es ori
ginais do Resistor (ou trim-pot) e do5: 
contatos T-T, "meter o dedo la", e aiia

.lisar o novo comportamento do circuito, 
tirando as int\vitaveis conclusfies ... 

••••• 
Niio esquecer, em todas as experi

menta96es sugeridas, dos aspectos Te6-
ricos atf agora vistos na presente serie 
de "Li96es": as Tensoes de alimenta9ao 
devem, obrigatoriamente, situar-ae en
tre 5 e 15V (tipicamente 6V ou 9V, para 
1riaior facilidade com pilhas ou batc
ria. .. ). 

Mais uma coisa: quern quiser experi
mer.tar os m6dulos de AST A VEIS su
gerldos, em Frequencias ma.is elevadas, 
acima do visualmente "acompanhavel", 
podera faze-lo, simplesmente, monito
rando "de orelha" o funcionamento ... ! 
Para: tanto, bastara substituir o LED in
dicador por uma capsula piezo ("de cris
tal") que pennitira ouvir as manifes
ta96es .•. 

••••• 
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PRARCA 

LAMPEJADOR DE POTENCIA 

lit "FRESQUW~ ..... tPdj~Mt$~tAA cdi 
.·SCHMlTf l'RJQGERCJllfC~ E SUA CIRCUf

WAUUA MONTAGl:MP"RA"APRENDER 
... A.MeN"fE NOS 4SPICTtlS TE6RICOS · 
·.:rt1AJ~81~PM ~PE.JM)OftOE 

.. A¢T0,,,8AflA;1'0,9QIIPtES l;>E'.MQN~ 
NTAOO PIQETAMENTB PELA C.A. (110 OU 

) E QUE POQE ACIONA fl EM 11PISCA--
. .... . . . AJUSTAVEL. A TE 600W OE LAMP ADAS fN.. 
~I JSM 1~0\1, OU Affi.1.20QJi !:!NI 220VI PERFEITAMEN~ 

Tlt,APt'f,t V,$, COMO SINAUZAOOR ,EM ftORTAS OE GARAGEM, 
oeg)RAOJO 1'E ~s, PAJNEIS PUBLJClT{RIOS, SINALIZADO~ 

· RES'tf()TURNO~ JlfiOBRASt ETC., 0 I.APO i UM CIRClJtTO PRATl
(;O REA,l.fJEN'l'E VANTNOSO, SOB TQOO$ OS ASPECTOS ... l 

- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA
TICO DO CJRCUITO - Usando jus
tamente um Integrado Digital C.MOS 
com furn;;i'io Schmitt Trigger (um 
4093, com 4 gates NAND de 2 Entra
das cada ... ), alem de alguns outros pe
quenos "tn1ques" economizadores e 
simp!ificadorcs, foi possfvel obter um 
circuito de alto desempenho, porem de 
custo e complexidade "la em baixo" ... 
0 gate delimitado pelos pioos 1-2-3, 
juntarnente com o resistor fixv de 
22K, mais o (X)tenciometro de IM e o 
capacitor eletrolitico de 4u7, formam 

·um ASTAVEL, de Frequencia baixa, 
ajustavel em boa faixa pela ru;ao do 
potenciometro... A safda desse 
AST A VEL (pino 3) e oferecida como 
sinal de controle para a Entrada de 
Autorizru;i'io de outro ASTA VEL, estc 
centrado no gate delimitado pelos pino 
4-5-6 e trabalhando (quando autoriza
do ••• ) em Frequencia bem mais alta, 

detenI'inada pelos valorcs do resiswr 
de 68K e capacitor de 2n2 ... Nessa 
configura,;i'io1 o AST/\ VEL lento mo
dula ·o ASTA VEL rapido, obtendo-se 
na Saida do segundo (pino 4) uma se
rie de "surtos" de trens de pulsos, jn .. 

tervalados a uma raziio ajustavel, pclo 
potendometro... Esses "surtos" de 
pulsos rapidos sao, em seguiJa, refor
i;:ados pelo conjunto inversor fonnado 
pelo "paralelarnentd' do dois gates 
"sobrantes" do 4093 (pinos 8-9-10 e 
11-12-13 ••• ), com o que nfveis um 
pouco mais intensos de Corrente po
dem ser obtidos na Safda final (pinos 
10-11). Os pulsos, muito "agudos'', af 
presentes, permitem a rapida car
gal descarga, a cada ciclo, do capacitor 
de 100n que - por sua vez - excita di
retamente o tenninal G de um TRI AC 
TIC226D •.. Observem que, embora 
normalmente um TRIAC desse ti(X) 
precise de varios miliamperes no seu 
gate para efetivo gatilhamento, conse-

guimos manter a Corrente media em 
re6>ime muito baixo, pelo metodo de 
aplicru;ao de pulsos rapidos, capazes de 
- via carga/descarga do capacitor..,) 
oforecer Corrente relativamente in
tensa, a nf vel momentmeo, porem sob 
mna 1t-edia energetka muito baixa. .. 
Embora o TRI AC (e respectiva carga, 
acionado peio tenninal 2 do dlto cu
jo •.. ) maneje diretamente sob 60 
Hz norrrlnais, o ritmo dos pulsos apli
c.:,Jos ao scu terminal de gatilhamento, 
em Frequenda muito mai.s alta, garan
te qne o d.ito 1irfstor rle "mlio <lupla" 
pcrmanei;a" cfoti vamente "ligado" 
durante tocto o Tempo de. decorrencia 
dos surtoE. de pulsos oferecidos pelo 
m6duk, C.MOS do circuito ... Como o 
regime de energia total do circuito (na 
su:i parte de controle, nae, obviamen
te, no setor de Safda de Potencia para 
a carga ... ) e inerentemente baixo, pu
demos alimentar o set,Jr de baixa 
TeriSao com uma forite super-simplifi
caili'I e bnata, oaseada fill "denubada" 
da rede C.A. k•::al (110 tm 220\1) pela 
reatancia capachiva do componente de 
470n, retificagao pdos dois diodos 
l N4007, estabiliza~lio pelo zener de 
12V e filtragem e "amaciarnento" pelo 
eletrolftico de 220u .•• Fugimos, assim 
de fontes grandes, caras, com trans
fonnador e coisa... A natural capaci
dade de manejo de Corrente do 
TRIAC utilizado, permite que ate 
600W sejam chaveados sob 110V, ou 
ate 1200W cm 220\' (consideraveis 
Potencias, para o desejado controle de. 
lampadas mcandescent:;s ... ). Quanto a 
Frequencia geral de "pL,;cagem" das 
lampadas controladas, atraves do (X)· 
tenciometro que ajusta o ASTA. VEL 



34 
PRATICA - LAMPEJADOR DE POTENCIA 

1N4007 

0 

470n 
400V 

1N4007 

12V 
lW 

-t 220µ 
16V s CA 

110 
220 ff 

3 
4 

APARENCIA 

2 

d 4µ1 
,. 16V 

PINAGEM 
SIMBOLO 

A ~ 

lM 

DIOOOS --·-H-·-- 1N40CC" 

CAP. 
ELETROLlTICOS 

Fig.2 

I 

,10 ,. 
I 

lento, pode ficar num rftmo que vai 
desde cerca de 8 lampejos por segundo 
(hem rapido) ate um acendimento/a
pagamento completos a cada 10 ou 11 
segundos (bem lento, portanto ... ), 
abrangendo a grande maioria das apli
ca9oes para as quais o circuito foi 
irnaginado, .. 

••••• 
- FIG. 2 - PRINCIPAis COMPO-

22Kn 

:;:2112 
i 
I 

NENTES DA MONTAGEM - Ex
cepcionalmente dentro de APE, ape
nas aqui na S~ao Pratica ~s "Aulas" 
do ABC DA ELETRONICA, damos 
um "boi" aos iniciantes, "mastigando" 
as aparencias, pinagens e sfmbolos dos 
principais componentes da montagem, 
de modo que ninguem fique com duvi
das a respeito ... Assim o lntegrado, o 
TRIAC, os diodos e os capacitores 
eletroliticos, sao vistos em toda a sua 
"intimidade", e com todas as infor-

G 

LAMPS. 

{

600Wlll0) 
MAX 1200Wl220) 

TIC226D 

Fig.3 

Fig.4 

ma96es visuais necessarias ao devido 
"reconhecimento" pre-montagem ... 

- FIG. 3 - LAY OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPECIFICO - 0 pa
drao cobreado de ilhas e pistas, do 
Circuito Impresso especffico para o 
LAPO, esta na figura em tamanho na
tural ( escala 1: 1 ), para facil repro
du9ao e confec<;ao ... Notar a presern;a 
de algumas trilhas "taludas", justa
rnente as destinadas ao triinsito de 
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Correntes e Potencia mais elevadas, 
presentes no circuito de Safda (entre o 
TRIAC da placa e as lampadas acio
nadas, fora dela ... ). Recomenda-se a 
tra,;agem com decalques, para melhor 
acabamento, alem da inevitavel e cui
dadosa conferencia fmal, antes de se 
iniciar a inser,;ao e soldagem dos com
ponentes... 0 tema ja foi exaustiva
mente tratado, tanto nas "Aulas" indi
viduais e anteriores do ABC DA 
ELETRONICA, quanto aqui mesmo, 
em APE ... Se necessario, revejam tais 
"Li~" a artigos anteriores .•. 

- FIG. 4 - "CHAPEAOO"·DA MON
' TAGEM - 0 lado nao cobreado da 

placa, ja com todas as pe9as posiciona
das ... Observar a coloca9ao dos com
ponentes polarizados, entre eles o In
tegrado (extremidade marcada voltada 
para o resistor de 22K), o TRIAC (la
pela metalica virada para a ilha perife
rica "L" ... ), os diodos (inclusive o ze.. 
nee) com suas extremidades de catodo 
indicadas pelas faixas ou aneis, e - fi
nalmente - os eletrolfticos, com pola
ridades de terrninais nitidamente ins
critas, no "chapeado'' e nos pr6prios 
componentes ... ). Aten9ao ta.mbem aos 
valores/localizac;oes dos capacitores e 
resistores comuns (nao polarizados ... ). 
Tudo deve ser comparado e conferido, 
ao fmal das soldagens, considerando-

USTA DE PECAS 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4093B 

• 1 -TRIA.C TIC226D (400V x 8A) 
• 1 - Diodo zener para lZV x 1 W 
• 2 - Diods 1N4007 OU equivalentes 
• 1 - Resistor 22K x 1/4W 
• 1 - Resistor 68K x 114W 
• 1 - Potencil'lmetro lM (linear) 
• 1 - Capacitor (poliester) 2n2 
• 1 - Capacitor (poli~ter) 4 70n x 

400V (ATEN<;AO A Tensao de 
trabalho) 

• 1 - Capacitor (eletrolftico) 4u7 x 
16V 

• 1 - Capacitor (eletrolftico) 220u x 
16V 

• 1 - Placa de Circuito Impresso es
pecffica para a montagem (6,3 
x4,7 cm.) 

• 1 - "Rabicho .. (cabo de for9a com 
plugue C.A.) para servi,;o "pe
sado") 

• 1 - Tomada de Safda C.A., para 
servi,;os "pesados" (tipo "de 
encaixe", retangular) 

• - Fio e solda para as lig~6es 

DfVERSOSIQPCIONAfS 

• 1 - Di.ssipador de calor, nao muito 
pequeno, para o TRIAC (em 
alumfnio, 4 a 8 aletas) 

• I - Caixa para abrigar a montagem 
- Dimensoes dependendo basi
camente do tamanho do dissi
pador acoplado ao TRIAC ... 
( em plastico) 

• I - Knob para o potenciometro ( o
brigatoriamente em plastico, 
por razoes de seguran9a do 
operador ... ). 

• - Parafusos e porca.s para fi
x~oes diversas 

• 4- Pes de borracha para o conjun
to 

se valores, c6digos, polaridades, etc .• e 
incluindo nessa verific~ao a analise da 
qualidade dos pontos de solda (pela fa
ce cobreada. .. ). Tudo perfeito, podem 
ser cortadas as sobras de "pernas" e 
tenninais ... 

- FIG. 5 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Vista ainda pela face nao 
cobreada, a placa mostra agora suas 
conexoes extemas, sintetizadas na li
ga<;ao do "rabicho" (aos pontos R-R), 
da tomada de Safda (pontos L-L) e 
potenciometro (aos pontos P-P). 
Quanto a este ultimo, notar que o 
componente t visto, no diagrama, pela 
frente (e,lhando-se a re9a pelo eixo ... ), 
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TRANSFORMADORES ??!! 

LINE BOX 
• 1000 Watts de Potencia Real 
• 4 Tomadas de Saida 
• 110 p/220V OU 220 p/11 ov no 

mesmo aparelho 
• Caixa metalica com al9a para 

facilitar o manuseio 
• Muito, Muito mais! 
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Line Box Ind. e Comercio Uda. 
Al. dos Pamaris, n2 26 - Moema • SP 
Tel (011) 815-3344 • Bip 5B6A 

CURSO de ELETR0NICA 
(MUITO FACIL ne APRENDER} 

~o c.g 
!:j l= 20 REVIST AS s § ABC DA ELETR0NICA 
!.en C/ILUSTRA<;AO 

QUEIMADINHO x PROF. CABECINHA 

EMA AK ELETR0NICA COML. L TOA. 
Rlla General Osdrio, 155/185 • Sta llig~nia 
CEP 01213-001 - Sao Paulo-SP 
Fone: (011) 222-4466 Fax: (011) 223-2037 

PRATICA - LAMPEJADOR DE POTENCIA 

C.A. Fig.7 

LAMPS. 
(NOS LIMITE~ DE "WATTAGEM• ... ) 

LAPO 
EXEMPLO 1 = 4 x 150W (EM 110V) 
EXEMPLO 2 = 240 x SW (EM 220V) 

sendo, no caso, aproveitados apenas o 
tenninal esquerdo e central (o direito 
fica sem lig~ao ... ). Lembrar ainda que 
as conexoes a C.A. e a Saida devem 
ser feitas com cabagem de born cali
bre, considerando a alta Co11:ynte a 
transitar por tais condutores .•. As li
ga¢es ao potenciometro podem ser 
feitas com cabinho fino, isolado. Com 
ex~o do "rabicho" (por 6bvias 
razoes ... ), as demais liga~oes devem 
ser tao curt.as quanto o pennita o con
tainer escolhido para "agasalhar'' a 
montagem. .. 

- FIG. 6 - ANEXA(;AO DO DISSI
PAOOR - ACABAMENTO E CAI
XA - Conforme vemos em 6-A, ainda 
antes de se "embutir" o conjunto na 
caix.a escolhida, o dissipador de calor 
devera ser meciinica e tennicamente 
acoplado a aleta metilica do TRIAC, 
fix.ado por parafuso e porca, com fir
me:za. •• Cuidar para que o dito dissipa
dor (alumfnio) nio toque em nenhuma 
outra parte metilica do circuito, ter
minais de componentes, pontas expos
tas de fios, etc. Em 6-B temos a su
gestao para o "encaixamento" fmal do 
LAPO, de preferencia feito num con
tainer pll:istico resistente, e cujas di
mensoes devem cornportar -, obvia
mente - tanto a placa do circuito 
quanto o volume re1ativamente grande 
do dissipador acoplado ao TRIAC (ver 
6-A). No painel principal (topo da cai
xa), pode ficar o potenciometro de 
ajuste do rftmo, guarnecido pelo res
pectivo knob (tam~m pl4stico, para 
boa seguran~a ... ). Numa das laterais, 
pode ficar a tomada de Safda (tipo re
tangular, de encaixe ... ) e a Saida do 
"rabicho" (atrav6s de um furo guame
cido por "passante" ou ilh6s de borra
cha. .. ). Dar um n4 no cabo de alimen
tac;ao, pelo lado de dentro da caixa, 6 
uma boa providencia, evitando que 
eventuais esfo~os ou "puxoes" pos
sam vir a romper suas conexoes solda
das a placa. •• Finahnente, 4 p6s de bor
racha colados ou parafusados sob o 
conjunto (na base da caixa), dariio es-

tabilidade e aparencia profissional, 
alem de garantir uma boa isola~iio 
quanto a superffcies metilicas, preve
nindo acidentes •.. 

- FIG. 7 - USANOO O LAPO_ - A 
instalac;ao/utiliza~iio do LAPO, pode 
ser considerada coisa elementar, ja que 
basta ligar as lampadas a serem con
troladas, a tomada de Safda (lampadas 
sempre "paraleladas" e - obviamente -
para Tensao compatfvel com a da rede 
local ... ), atraves de cabos no conve
niente comprimento... 0 plugue do 
"rabicho" vai a uma tomada C.A. local 
(110 ou 220V) ea Frequencia de "pis
cagem" das lampadas pode entao ser 
ajustada, "ao gosto do fregues", via 
potenciometro ... 0 unico requisito e 0 

respeito aos limites de "wattagem" da 
soma das lampadas acopladas, situado 
em 600W para 110V e 1.200W para 
220V ... S6 para ter uma ideia quanto a 
amplitude das possibilidades de uso, 
notar os dois exemplos praticos suge
ridos no diagrama, que viio de limites 
como 4 lampadas de 150W, em ll0V, 
ate nada menos que 240 lampadinhas 
de 5W, em 220V ... Enfim, da para se 
"fazer" tanto fortes sinalizadores de 
porta de garagem, quanto imensos 
paineis publicitarios, com centenas de 
lampadas pequenas coloridas piscando 
em conjunto •. .! A ima~ao criadora 
do Leitor/" Aluno" podera - com cer
teZJ,t - levar "a mil" as possibilidades 
aplicativas ... 0 baix.o custo, complexi
dade "zero" e facilidade na ins~ao 
e opera~ao do LAPO, sao os pontos 
"fortes" do projeto, que pennite ate 
aplic~oes comerciais, com "lucro", se 
o caro Leitor liver um mfnimo de am
bi~ao, espfrito empreendedor e vonta
de de "malhar" ... ! 

••••• 
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SEQUENCIAL (20 LEDS) ULTRA-SIMPLES I 

OS CIRCUITOS PARA COMANDO 
SEQUENCIAL DE PONTOS 

LUMINOSOS ... 

Os Leitores/Hobbytas de APE ja de
vem estar "carecas" de ver, em nossas 
paginas (e tamb6m em praticamente to
da e qualquer revista do gSnero ... ), cir
cuitos aplicativos destinados especifica
mente ao comando de lmnpadas (nas 
mais variadas PoWncias e quantida
des ... ), seja para C.A~·• em 110 ou 220V, 
seja para C.C. (normalmente em 
Tensoes relativamente bai:Jcas) ou de 
LEDs (tamb6m nos mais variados graus 
de sofistic~iio, quantidades, etc.). Exis
te uma explicagiio 6bvia para ta ,e
corrtncia: tratam-se de projetos muito 
"gostados" pelos Hobbystas, principian
tes ou "macacos velhos", e os belos 
efeitos gerados siio apliclveis em grande 
nwnero de u~oes, de simples brin
quedos ou "curiosidades eletronica", at6 
trabalhos mais s6rios, de sinaliz~iio, 
alarme visual, etc. 

Existem, 6 claro, im1meros "carni-

ohos circuitais" que podem - na pratica 
- levar a tais resultados, eutretanto, te
mos praticamente a certeza de que, no 
que diz respeito ao acionamento de 
LEDs em efeito sequencial, nenbmn ou
tro projeto ja visto pelo Leitor/Hobbys
ta poderia ser ao mesmo tempo tao sim
ples e tao amplo (na quantidade de 
LEDs comandados ... ) quanto o da pre
sente id6ia! Alimentado por convencio
nais 12V (tern uma "porrada" de fontes 
comerciais por af, com tal parfunetro, is
so sem falar na. possibilidade de uso 
"automotivo", ambiente onde tal "vol
tagem" 6 obtida por meios "natu
rais" ~-), sob moderada Corrente de ape
nas 250mA (isso com grande "folga" ••• ), 
o circuito da SUS (SEQUENCIAL - 20 
LEDS - ULTRA-SIMPLES) 6 escan
dalosamente simples,. em cujo nucleo a 
quantidade de componentes 6 tiio redu
zida que chega a ser inacreditavel, mes
mo para os Hobbystas mais "tarimba
dos"! E o 6nico "p~o" (sempre ha 
um. •• ) a ser pago por essa incrfvel sim
plicidade 6 ... Frequl'!ncia fixa (em torno 
de 3 Hz ... )! 

A montagem, em sf, pode ser feita 
com uma ( ou at6 as duas, para quern tern 
boas habilidades com os p6s ... ) mao 
amarrada as costas! Terminada a "coi
sa", 6 s6 alimentar, ligar e. •• ver o bonito 
resultado dinarnico e luminoso .. .! 0 que 
dara um "tiquinho" de trabalho sera 
apenas a correta disposigiio da cabagem 
aos LEDs controlados, que deve obede
cer aos mesmo princfpios utilizados na 
instala~iio de sequenciais com lff.mpadas, 
em C.A., do tipo "profissional" (aquelas 
convencionais, geralmente com 4 canais, 
muito conhecidas dos Leitores ... ). Mes
mo assim, nada que um pouco de 
aten~ao e organiza~ao nao possa solu
cionar satisfatoriamente, com excelentes 
resultados! 

Conforme foi dito af no com~o, no 
lid da presente mat6ria, com a ampla 
possibilidade "num6rica" de acionamen
to de 20 LEDs, basta um pouquinho de 
criatividade para se elaborar displays 
realmente muito impressivos, inclusive 
formandos figuras, letras, etc ... Devido 
ao baixo custo do m6dulo de comando 
eletronico, nada impede que em apli
ca~oes mais sofisticadas e exigentes (em 
termos visuais ... ) sejam utilizados varios 
m6dulos, cada um controlando conjun
tos sequenciados de 20 LEDs, formando 
entiio figuras mais e mais complexas, 
palavras inteiras fonnadas por "letras" 
luminosas sequenciadast, etc., e por af 
vai ... 

As possibilidades siio realmente 
fantasticas e as aplica~oes finais nao 
serao muito diffceis de imaginar (se 
existe uma coisa que Hobbysta de Ele• 
tronica tern de sobra, e a ... iinagi
~ .. ). Analisem calmamente todas as 
info~oes do presente artigo, e con
finnem se nao temos raziio quanto a to
dos os "confetes" jogados sobre o pro
jeto da SUS, at6 agora. .. 

••••• 
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- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA.
TICO DO CIRCUITO - No centro 
ati.vo do circuito, temos um super-co
nhecido Integrado digital C.MOS 
4017 ( capaz de sequenciar ate 10 sa!
das, das quais apenas as primeiras qua
tro sao utilizadas no arranjo ... ), a cujas 
Sa!das SI, S2, S3 e S4 (respectiva
mente tomadas nos pinos 3-2-4-7 ... ) 
acoplamos "barras", cada uma delas 
fonnada por 5 LEDs em serie, confi
gurando os 4 canais de sequenciamen-
to, nos moldes convencionais das se
quenciais .. profissionais" para lampa
das de C.A. A disposi~o pouco usual, 
em serie, dos LEDs em cada canal, 
traz varias vantagens: (A) permite ex
celente n!vel luminoso em cada um dos 
ditos LEDs sem com isso "puxar" ex
cessiva Corrente da fonte ( e, conse-
q uentemente, sem "forc;;ar a barra", 
em termos de dissipac;;ao, sobre o "po
bre" do 4017 ... ), (B) condiciona a 
queda de Tensao total sobre os 5 
LEDs de cadal ramal, a pr6pria "vol
tagem" geral de alimentac;;ao (12V), de 
modo que (ajudado ainda pela natural 
limitac;;ao imposta pelas pr6prias Saf
das do C.MOS ... ) se economizam ate 
os meros lesistores que convencio
nalmente sao usados na limitac;;ao de 
Corrente, em circuitos do genero, (C) 
devido ao tipo de organizac;;ao "grafi
ca" e eletrica do conjunto de LEDs 
(veremos detalhes a respeito, na ultima ·• 
figura do presente artigo ... ), se um 
LED de um dos canais "pifar", isso 
redundara na invalidac;;ao dos outros 
quatro LEDs da mesma "barra", 
porem em termos visuais gerais, o 
efeito final de sequenciamento conti
nuara a ser notado como tal ( coisa que 
nem sempre acontece, em outros tipos 
de circuitos ou metodos de sequencia
mento ... ). Mas, voltando aos aspectos 
puramente tecnicos do circuito, obser
var que a "quinta" Sa!da sequencial do 
contador de decada contido no 4017 
(pino 10) tern seu sinal diretamente 
aplicado ao pino de "resetamento" do 
Integrado (15), garantindo que nao 
haja intervalo no acionamento dos 4 
canais ••• M quanto ao clock ou trem de 
puJsos (a ser oferecido ao pino de En
trada, 14.-) responsavel pelo ritmo do 
sequenciamento, foi obtido pela fonna 
que (desafiamos qualquer um a des
mentir isso, ou apresentar provas em 
contrario ... ) julgamos a mais assusta
doramente simples e barata: um solita-
rio LED "pisca" (MCL 5151P), devi
damente protegido por seu resistor/li
mitador no valor de 5 IOR, promove a 
gerac;;ao dos tais pulsos de controle, 
pela pr6pria ac;;ao do oscilador de rela
xac;;ao "embutido" dentro do dito LED 
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especial (e que o faz piscar, sob sim
ples alimen~o em Tensao e Corren
te convenientes ... ). Para acrescentar 
um certo "desacoplamento" entre os 
m6dulos, um simples e unico resistor 
(lOOK) faz a interveniencia, recolhen
do os sinais no anodo do citado LED 
"pisca" e aplicando-o ao pino 14 do 
4017 •.• Conforme jli foi dito, a veloci
dade de tal clock e - inevitavelmente -
fixa, situando-se em torno de 3 Hz 
(parametros industriais do pr6prio 
LED "pisca" •.• ), porem, com certeza, 
a ausencia de ajustes de Frequencia 
nem serli "sentida", uma vez que o di
to ritmo se situa bem dentro da "fai
xa" mais utilizada, na pratica, em se
quenciamentos luminosos os mais di
versos (nem tao lento que "de sono", 
nem tao rlipido que o olho nao possa 
"reconhecer" a 'dinamica do efeito .•. ). 
A alimentac;;ao (obrigatoriamente, no
tem •.. ) situa-se em 12 VCC, sob uma 
Corrente maxima (parametrada com 
larga "folga" ... ) de 250mA, desaco
plada pelo capacitor eletrolftico de 
1 OOu ••• Fontes convencionais, ou bate-
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ria (ensejando o uso "automotivo", 
conforme ja sugerimos ... ) podem pro
mover a energizac;;ao, a um custo bas
tante moderado ... 

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

IMPRESSO ESPEciFICO - A sim
plicidade e o reduzido numero de 
componentes do circuito, reflete-se 
claramente no lay out do padrao co
breado do Circuito Impresso (em ta
manho natural, na figura. .. ), cujo de
senho e tambem pequeno, descompli
cado e "descongestionado" ... A pre
senc;;a do Integrado (com suas inevita
veis ilhazinhas muito pequenas, pr6-
xin,as umas das outras, e rigorosamen
te alinhadas ... ), na prlitica exige que a 
trac;;agem seja feita com o auxilio de 
decalques apropriados (o que nao deve 
apresentar problemas ao Lei
tor/Hobbysta "juramentado" ... ). Os 
costumeiros cuidados devem ser to
mados, nao s6 na trac;;agem, como 
tambem na corrosao, furac;;ao, limpeza 
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Fig.3 
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Fig.4 
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e verifi~ final, entretanto, bastan
do um pouco de ateo;ao e "capricho .. , 
com certeza o Leitor/Hobbysta levara 
a born termo a conf~ao do lmpresso 
especffico ... Nao se esqu~ que as 
INSTRUc;6ES GERAIS: PARA AS 
MONTAGENS estao sempre "Iii", 
nas primeiras paginas de toda APE, 
para dirimir duvidas que surjam a res
peito da boa re~ao e utiliz~ao dos 
Impressos ... 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA MON
T AGEM - Pelo lado "sem cobre" da 
plaquinha, sao agora vistos os poucos 
componentes devidamente posiciona
dos. •• Observar que dois deles sao po
la:ri7ados (o lntegrado e o capacitor 
eletrolftico ... ) e assim devem ser cui
dadosamente colocados, jli que nlio 
admitem invers6es sob pena de nao 
funcionamento do circuito e de even
tuais danos a pr6pria ~a... Quanto 
aos dois resistores comuns, e so tomar 
cuidado para nao localiza-los com "er
ro de valor", ou seja: inadvertidamente 
inserir o de 510 R no lugar do de 100K 
e vice-versa... Depois de soldadas as 
~as, uma verifi~o final deve ser 
feita, reconferindo-se valores, codigos 
e posi(ioes dos componentes, e apro
veitando para (pelo lado cobreado ••• ) 
analisar-se o estado dos pontos de sol
da (se nao h4 "curtos", falhas, essas 
coisas ... ). Tudo .. nos conformes", 

VM ~ 
..,._ ___ P_T __ _,~ 12Vl250mA) 

entao podem ser "amputadas" as "so
bras" das pemas e terminais, com ali
cate de corte ... Voltando ao lado dos 
componentes, cujo "chapeado" esta na 
figu~ observar que existem algumas 
ilhas/furos junto as bordas da plaqui
nha, todas devidamente codificadas, e 
destinadas as lig~6es extemas, deta
lhadas no pr6ximo diagrama: os pon
tos "A-K" (com wn "P" no meio ... ) 
destinam-se respectivamente as co
nexoes de anodo e catodo do LED 
"pisca" gerador do cloct; aos pontos 
"+" e "-" liga-se a alimen~ao, res
peitada a polaridade indicada; final
mente, aos pontos abrangidos pela le
tra "S", codificados aos pares como 
"A" e "K", e numerados (tambem 
dois a dois) como 1-2-3-4 serao liga
dos os 20 LEDs, de acordo com uma 
rede de conexoes mais ou menos com
plexa, detalhada nas pr6ximas figu-
ras ... 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Observar com bastante 
aten(iao OS pontos Ga previamente ex
plicados ••• ), polaridades e identifi
ca(i6es de terminais, inicialmente 
quanto ao LED "pisca" (MCL5151P) 
e quanto a cabagem de alimenta~ (de 
preferBncia feita com fio vermelbo pa
ra o positivo e fio preto para o negati
vo. .. ). Mas o importante mesmo, em 
termos de atern;ao e cuidado, concen-
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tra-se na matriz de 20 LEDs, que deve 
ser ligada aos respectivos pontos de 
conexao rigorosamente confonne in
dicado no diagrama (caso contmrio o 
conjunto visual do sequenciamento fi
cara "ba~ado", invalidado ••• ). Ob
servar que a conexao correspondente 
aos cat.odos (K) de todos os "ultimos" 
LEDs da f:tleiras (respectivamente os 
LEDs 17-18-19-20) 6 feita, em con
junto a um dos pontos "K" da placa 
Gunto aos conjuntos de Safda 
(1-2-3-4 ... ). Ja OS anodosde todos OS 

"primeiros" LEDs das "f:tlas" (LEDs 
1-2-3-4 ... ) sao levados, pela ordem, 
aos-pontos "A" dos pares 1-2-3-4 da 
placa. •• Em cada uma das "f:tleiras" de 
LEDs, as interconexoes sao feitas de 
catodo (K) para anodo (A) na sequen
cia mostrada. .. Um ponto fundamental 
a ser observado refere-se a numetafw30 
atribufda aos 20 LEDs (de 1 a 20 .•• ) e 
que corresponde, exatamente, a ordem 
em que os ditos cujos "aparentariio" o 
sequenciamento luminoso... Maiores 
detalhes a respeito, na figura seguin-
te ... 

- FIG. 5 - A ORGANIZA<;Ao "HSI- " 
CA" E ELETRICA DO DISPLAY 
DE 20 LEDS- - N um sequenciador 
luminoso desse genero ( como ja sabem 
os "veteranos") ocorre, na verdade, 
um "truque" 6tico que se aproveita da 
relativa lentidao com que nossos olhos 
"percebem" os movimentos (ilumi
na~oes e "apagamentos" dos LEDs ... ) 
e tambm da forma como nosso cere
bro raciocina sobre as infonn~oes a 
ele mandadas pelos olhos... Dessa 
fonna, 6 fundamental que a ordem dos 
LEDs, dentro da qual pretendemos 
que se manifeste o sequenciamento, 
seja a numericamente indicada no dia
grama ( de 1 a 20)~ Mesmo que a orga
niz~ao final, ffsica, dos LEDs no dis
play, nao seja na disposi¢o "em li
nha", conforme sugerido, deve-se ter 
em mente a ordem num6rica indica
da. •. Observem que, na verdade, ape
nas os LEDs ligados a uma das quatro 
Safdas (Sl-S2-S3-S4), a cada mo
mento (e pela ordem ... ), estarao ener
gizados ... Dessa forma, quando S 1 es
tiver ativa ( obrigatoriamente 
S2-S3-S4 desativadas ... ) acendem 
unicamente os LEDs 1-5-9-13-17 ... 
No pr6ximo passo do sequenciamento, 
com a ativa¢o de S2 (for~osamente 
S 1-S3-S4 desativadas ••• ), acendem 
apenas os LEDs 2-6-10-14-18, e as
sim por diante ... Nossos olhos (e nosso 
cerebro ... ) tern, entao, a nftida "im
pressao" que o conjunto, na sua mani
festa~ao luminosa, promove um mo
vimento no sentido do LED 1 para o 
LED 20, ininterrupto, unifonne, como 

um fluxo de luz "caminhando" (no ca
so da dispos~ao/exemplo ... ) da es
querda para a direita. .. E - diga-se -
exatamcnte assim que funcionam e sao 
el~trica e visualmente organizados os 
grandes pain6is sequenciais de Jfunpa
das em fachadas de lojas, efeitos de 
danceterias, etc. Inclusive o pr6prio 
m1mero de canais \ quatro ... ) adotado 
na SUS 6 id!Sntico ao costumeiramente 
utilizado nas grandes sequenciais de 
Potencia (para Jfunpadas de C.A.), 
profissionais... Essa quantidade de 
"ramais" jli foi mais do que testada, 
oticamente, comprovando os bons re
sultados a nfvel de "ilusao" de sequen
ciamento ou "movimento" do fluxo 
luminoso ... 

INVENTANDO EM CIMA ... 

Conforme ja foi dito, 6 possfvel, ain
da sob custo bastante moderado, utilizar 
vllrios m6du1os completos da SUS, 
compondo - por exemplo - com cada 
conjunto de 20 LEDs uma letra de uma 
palavra, OU uma parte OU .. ~,, de 
uma figura obtendo com isso aspectos 
dinfunicos bem mais complexos e ainda 
mais bonitos e "chamativos" ... 

E s6 nao esquecer que cada conjun
to/SUS precisa de 250mA de Corrente 
para seu funcionamento "com folga" ... 
Assim, se - por exemplo - 4 conjunto 
forem utilizados, alimentados por uma 
mesma fonte, a capacidade de Corrente 
da dita cuja (sempre sob 12V ... ) deve ser 
em tomo de lA, e assim proporcional
mente ... 

Tamb6m confonne ja sugerido, quern 
quiser instalar um conjunto SUS num 
vefculo (por exernplo, como efeito 
dinamico de painel, para ser observado 
enquanto no toca-fitas rola uma ~ao 
do Amado Batista. .. ), tera a 6bvia facili
dade de contar com os 12V C.C. jli 
prontinhos no sistema el6trico, simplifi
cando as coisas. .. · 

Quern constr6i (por diletantismo ou 
por prof:tssiio ... ) maquetes, podera usar 
vantajosamente a SUS em beJfssimos e 
realistas efeitos. de sim~ao dos lumi.;. 
nosos existentes nos ediffcios comer
ciais... Pain6is publicitarios de ponto
de-venda tamMm poderao ser embele
zados e tomados mais atraentes, com o 
uso da SUS ... Enf'un:: 6 s6 botar o "in
ventador" pra funcionar, esses neur8-
nios saltitantes que todo verdadeiro 
Hobbysta tern dentro da calota craniana, 
para ver quanta coisa interessante, vllli
da, util e at6 lucrativa pode ser imple
mentada com base no projeto ... ! Vao 
que vao ••• ! 

••••• 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4017B 

• 1 - LED "pisca-pisca", vennelho, 
redondo, tipo MCL5151P ou 
equivalente 

• 20 - LEDs de qualquer fonna, ta
manho ou cor ( contudo, de 
preferencia agrupados por cor 
em grupos de cinco, por 
razoes de equillbrio e16trico e 
visual ... ). Exemplo: 5 venne
lhos, 5 verdes, 5 amarelos e 5 
funbares ... 

• I - Resistor 510Rx l/4W 
• I - Res~tor lOOK x l/4W 
• 1 - Capacitor (eletroiftico) lOOu x 

16V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso, 

com lay out especffico para a 
montagem (3,8 x 2,7 cm.) 

• - Fio e solda para as lig~oes 

• - Cabinho fino e isolado, em 
cotnprimento suficiente para a 
correta distrib~ao e interli
g~ao 20 LEDs no desejado 
display 

• 1 - Opcional interruptor geral de 
alimen~iio (se o conjunto for 
energizado por fonte, nonnal
mente a fu~iio 'liga-desliga" 
pode:ra ser exercida pelo pr6-
prio interruptor da dita fonte ... ) 

RESERVE DESDE JA SUA 
PR6XIMA AEVISTA APE 
COM SEU JORNALEIRO 
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SINALIZADORES E 
"ALARMES DE PORTAS" ... 

Um dos dispositivos eletronicos mais 
uteis e praticos, modernamente utilizado 
em larga escala em grande numero de 
aplica<;6es, e o alanne sonoro de abertu
ra de portas, do qual muitos "represen
tantes" ja foram mostrados, na fomra de 
projetos, aqui mesmo em APE. .. 

Basicamente, tais dispositivos recaem 
na classifica<;ao de "alannes", embora 
nem sempre possam ser considerados 
elementos de se~ ja que - na 
maioria das vezes - trabalham mais co
mo "avisadores" do que propriamente 
como aparelhos de preven~o contra in
trusao ... Alguns exemplos tlpicos de uti
~ijo: em consult6rios ou estabeleci
mentos profissionais do genero, e muito 
comum que uma ante-sala., de entra
da/espera, fique permanentemente a 
disposi<;iio de quern chega., com uma 
porta de acesso fechada., porem "des
trancada'', para que o eventual cliente 
possa adentrar por sua livre iniciativa, 
sem constrangimentos ... Nesses casos, e 
muito conveniente, por uma serie de 

raz6es, que a recepcionista ( ou mesmo o 
pr6prio profissional, "la dentro" ... ) re
ceba um nftido aviso de que "alguem 
chegou", de modo a proporcionar o ra
pido, gentil e eficiente atendimento ... 0 
MISP e um dispositivo ideal para apli
~6es do genero ... ! 

Outro caso: para "alcaguetar" a pe
netra<;ao de pessqas em areas ou com
partimentos de acesso restrito (ou que -
por qualquer motivo - deva ser monito
rado ... ), um dispositivo automatico, 
emissor de aviso sonoro cada vez que a 
porta ao dito local for aberta., e sempre 
de imensa utilidade ••• ! 

E as aplica<;oes genericas nao ficam 
por af... Portas de cofres, de arquivos 
que contenham documentos confiden
ciais, ou de armarios ou caixas onde se 
guarde medicamentos, substdncias que 
nao devam ser livremente acessadas por 
crian<;as - por exemplo - tamb6m sao 
locais onde a apli~ao do MISP se 
mostrara extremamente util e villida. .• ! 

Por 6bvias raz6es, um dispositivo 
desse tipo deve manter-se em 
"plant6es prolongados", quase sempre 
permanentes-, e assim devem independer 
da presen<;a de energia na rede C.A. lo-

cal Ga que nos eventuais b1ack outs, 
quando muitas vezes a sua atua<;ao mais 
seria necessaria., o dispositivo nao fun
cionaria. •. ), o que nos leva a alimenta<;ao 
por pilhas ou bateria. .. Em contraparti
da, para que haja plena seguran<;a no 
uso, o consumo de energia deve ser ab
solutamente mfnimo (evitando-se a tro
ca das pilhas ou bateria sob perlodos 
muito curtos, o que invibilizaria econo
micamente a aplica~o ... ), garantindo, 
pelo menos, alguns meses de funciona
mento sem a necessidade de manu
ten<;6es, substitui<;6es ou verifica<;6es 
constantes ... Alem disso, e apesar das ja 
explicadas restri<;6es quanto ao consu
mo, o dispositivo deve emitir um sinal 
tanto quanto possfvel nftido e forte, 
audfvel claramente mesmo por pessoas 
que se encontrem relativamente longe 
do ponto controlado ... 

0 MISP reune simplesmente todas 
essas desejadas caracterlsticas, e mais: 
intensa miniaturiza~o, extrema facili
dade na montagem e na ins~ao, alem 
de custo bastante moderado! Enfim, 
quern precisar (e muita gente precisa. .. ) 
de um dispositivo do genero, sera ple
namente atendido pelo MISP, um "ne
gocinho lucrativo" nao s6 para uso 
pr6prio, ja que o Leitor/Hobbysta em
preendedor podera tamb6m adquirir va
rias unidades, na forma de KIT (ver 
Am1ncio em outra parte da presente 
APE. .. ), monta-los e revende-los/ins
tala-los para terceiros, com as 6bvias e 
agradaveis vantagens financeiras decor
rentes dessa atividade informal ... ! 

••••• 
- FIG. 1 - 0 CIRCUITO - Mais uma 

prova viva de que, na modema Eletro
nica, muitas vezes pode-se obter "um 
monte" a partir de "quase nada" ... ! 0 
"miolo" do circuito e um mero su
per-amplificador C.C., baseado num 
par de transfstores super-comuns, os 
"universais" BC548 ( ou qwrliAuer 



MONTAGEM 313 - MICRO-SINALIZADOR P/PORTAS 53 

2M2 

SlNALI 
PIEZO 

REED 

lOOK 

equivalentes •.. ) em arranjo Darlington 
(responsavel pelo enonne ganho do 
circuitinho ..• ), tendo como. carga de 
coletor final um sinalizador piezo ( dis
positivo eletro-actistico super-eficien
te, capaz de gerar um sinal sonoro im
pressivo e relativamente intenso, a 
partir de uma alimen~ao CC mode
rada em Tensao e baixfssima em Cor
rente .•• ). Para que suficiente Corrente 
se tome disponfvel A dita carga, um 
resistor de 2M2 oferece a devida pola
riza~o de base, posi.tiva. para o Dar
lington. .. Ja nos (longos ... ) intervalos, 
em que o dispositivo deva manter-se 
inativo, ainda que em "plantiio", a 
presenc;a do resistor de 100K (A linha 
do negativo da alimentac;ao ... ), em 56-
rie com os contatos (fechados, no ca
so) de um interruptor magneticamente 
controlado, REED, garante que o am
plificador fique inabilitado... Obser
vem, entiio, as raz6es de se utilizar um 
amplificador de ganho elevadfssimo: 
tal condi~o permite que Correntes 
absolutamente mfnimas (garantindo o 
consumo final irris6rio, requerido ... ) 
determinem tanto a ~ quanto a 
autorizac;ao para o disparo do sinal so
noro! Grac;as a tais disposic;oes, em 
stand by ("esperando", mudo, porem 
ligado ... ) o circuito do MISP "puxa" 
desprez!veis 5uA (isso mesmo: cinco 
milion6simos de Ampere!),ou seja: 
praticamente uma energia equivalente 
ao natural desgaste da bateria "por sf'', 
na prateleira da loja. •. ! Por outro lado, 
gr~as ~ "muquiranice" do sinalizador 
piezo final, mesmo durante a ~o efe
tiva do aviso sonoro, o consumo nao 
ultrapassara alguns poucos (3 a 5, tipi
camente ... ) miliamperes... Enfim, o 
consumo m&lio final, mesmo conside
rando que o dispositivo deva ficar "em 
plantiio" por umas IO horas diarias, 
sed suficientemente baixo para garan
tir uma durabilidade de muitos meses 

... 

+ 
~9V --

Fig.1 

para a bateriazinha de 9V original
mente sugerida para sua energi
z~ao ••• ! Quanto ao sensoreamento 
magnetico promovido pelo REED, no
tern que este 6 um simples interruptor 
formado por ampola de vidro, henn6-
tica, contendo duas Jaminas de metal 
super-finas e fle:dveis, magneticamen
te "influenciaveis" por um campo ex
ternamente gerado, de modo que, na 
presenc;a de tal campo magnetico, as 
ditas lfuninas se mant!m fechadaa, mas 
assim que o campo extemo se atenua 
ou desaparece, as Jaminas intemas ~ 
ampola se abrem. .• 0 citado "campo 
magn6tico extemo" 6 gerado por um 
mero imii permanente, posicionado de 
modo que, com o conjunto em repou
so, uma curta dist.ancia se verifique 
entre o dito ima ea ampola REED (ti
picamente de 0,5 a 1,0 cm.). 

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

IMPRESSO ESPECIFICO - Menor 
que isso, s6 mesmo moral de politico ... 
Menos de 4 cm2, uma verdadeira •~ca
quinha", que permite o aproveitamen
to de qualquer "lasca" de fenolite que 
esteja sobrando ai pela sucata do Lei
tor/Hobbysta... 0 padrao cobreado 
(visto em escala 1:1 na figura. •. ) 
tamb6m 6 minimo, de facllima reali
z~ao, seja por rn6todos mais moder
nos, (tr~agem com decalque ... ) seja 
por sistemas manuais, trac;agem por 
canetas, etc. De qualquer modo, ape
sar de sua "pequenez", os .mesmos ve
lhos cuidados e verifi~oes devem ser 
dedicados, ao final, na conferencia, na 
busca e eventual correc;ao de falhas, 
lapsos, "curtos", etc., sempre lem
brando que da perfeic;ao do Impresso 
( qualquer que seja o tamanho ou com
plexidade do circuito ... ) depende uns 
90% do sucesso - ou insucesso - de 

Fig.2 

Fig.3 

qualquer montagem... Aos eventuais 
Leitores/Hobbystas "comec;antes", re
comendamos sempre wna le!tura pr6-
via e atenta ~ INSTRU<;OES GE
RAIS PARA AS MONTAGENS 
( emcarte permanente, la no comec;o de 
toda A.PF.. .. ), onde importantes "di
cas" e subsfdios praticos siio dados pa
ra a boa confecc;ao e u~ao de Cir
cuitos Impressos ... 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA MON
TAGEM - Agora visto pelo outro la
do (o niio cobreado ... ), a plaquinha 
mostra os componentes principais ja 
posicionados, devendo o Lei
tor/Hobbysta observar com cuidado a 
orien~ao dos lados "chatos" dos dois 
transfstores, e os valores dos dois re
sistores, em func;ao dos locais que 
ocupam na placa. .. As ilhas perif6ricas 
marcadas com "R-R" referem-se aos 
pontos de lig~iio do REED (expli
cac;oes mais adiante ... ), enquanto que 
as mar~oes "S+ e S-" indicam as 
conexoes (polarizadas) ao sinalizador 
piezo (tambem detalhadas na pr6xima 
figura ••. ). Finalmente - como parece 
6bvio - os pontos marcados com "+" 
e "-" referem-se ~ ligac;oes da ali
mentac;iio C.C. geral (detalhes adian
te). Terminadas as (poucas) soldagens, 
as posic;oes, c6digos e valores dos 
componentes devem ser verificados ( o 
T ABEL.AO APE, outro encarte per
manente e importante da Revista, pode 
ajudar se surgirem d6vidas ... ), assim 
como a qualidde dos pontos de solda, 
pela face cobreada. S6 entiio devem 
ser cortadas as sobras de terminais, 
podendo o Leitor/Hobbysta passar i). 
pr6xima fase da r~ao •.. 

- FIG. 4 - CONEXOES EXT'BRNAS 
A PLACA - Ainda vista pelo lado niio 
cobreado, a placa traz agora as suas li
gai;:oes externas, que tamb6m merecem 
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50 REVISTAS APE COM 
270 MONTAGENS 

COMPLETAS 

ti! a VISTA I 2Q JO DIAS 

Cl PLACAS E INSTRUCOES 
SUPER-SIMPLES 
(UM VERDADEIRO 

MANUAL DE CONSULTA) 

EMARK ELETRONICA CGML. L TOA. 
Rua General Os6rio, 155/185 • Sta ffig~nia 
CEP 01213-001 • S~o Paulo-SP 
Fone: (011) 222-4466Fax: (011)223-2037 

--~-·-

PLACAS DE 
CIRCUITO IMPRESSO 

Agora voce ja pode transferir p/placa de 
circuito impresso qualquer trac;;ado de 

livros, revistas, ou por computador 
em 40 mmutos. 

Com nosso curso, voce recebe um kit 
com todo material fotoqurmico para se 
tornar um profissional em transferencia 

direta. Fa9a placas com aparencia 
profissional! Face simples, dupla, 
estanhamento de trilhas, S.M.D. 

Metodo utilizado nos E.U.A. e Europa, 
possibilita a confecc;;ao ele prot6tipos 
com rapidez e permite produ9ao em 

serie, a baixo custo. 
Simplicidade e perfei9ao! 

I MONTE SUA PR6PRIA EMPRESA! j 

PRE(;O PROMOCIONAL 

TECNOTRACE 
Fone: (011) 405-1169 
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AMPOI..A 
REED 

+ I 

MISP S+ I 
Ladodos I 
Comp. S-'.! 

• I 

Fig.4 

LISTA OE PECAS 

• 2 - Transfstores BC548 ou equiva-
Ientes 

• 1 - Resistor IOOK x l/4W 
• 1 - Resistor 2M2 x l/4W 
• 1 - Sinalizador piezo, tipo 

"S-3/30V-1C" (Sonalarme), 
ou equivalente ... 

• 1 - Ampola REED, tipo Normal
mente Aberto (pode ser "nua'', 
por uma questao de economia, 
ou encapsulada - VER DETA
LHES MAIS ADIANTE) 

• 1 - Ima permanente, pequeno (ge
rador do campo magnetico ne
cessario ii ru;ao do REED), po
dendo ser "nu" (mais barato), 
ou encapsulado (VER DETA
LHES, ADIANTE ... ) 

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

• 1 - "Clip"para bateria de 9V 
• 1 - Plaquinha de Circuito Impresso 

especffica para a montagem 
(2,0 X 1,8 cm.) 

• - Fio e solda para as liga~s 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Bateria de 9V para alimentru;ao 
do circuito 

• 1 - Caixinha plastica, medidas mf
uinas em torno de 6,0 x 4,0 x 
2,5 cm., para abrigar o circuito 

• - Parafusos (3/32" ou 1/8"), 
porcas, adesivos fortes (de cia
no-acrilato ou epoxy) para fi
xru;oes diversas 

um pouco de ate~iio ... Notar, inicial
mente, a po)aridade <las conexoes de 
alimentru;ao (sempre com o fio ~ 
Ibo indicando o positivo, e fio preto o 
oegativo. .. ), observando ainda que 
tambem sao polarizadas as ligac;oes ao 
sinalizador piezo ••• Um item que mere-

0-,---L 

SINALIZADOR 
PIEZO 

r 

ce cuidados especiais diz respeito as 
conexoes eletro-mecanicas do RE
ED ... Este, principalmente sea ampola 
for "nua" (sem encapsulamento prote
tor ... ), e um componente mecanica
mente um tanto fragil, devendo ser 
evitada a dobra dos seus termi:nais 
axiaism E sempre preferlvel (ao ini
ciante, sem muita pratica...) deixar os 
terminais como estao, retos, promo
vendo a conexiio atraves de pedru;os 
de fio rlgido e nu, estes sim dobrados 
de modo a mecanicamente acomodar o 
conjunto, mais ou menos na disposi~o 
sugerida na figura. .. Por questoes de 
minuaturizru;ao, convem manter 0 

REED hem junto a borda da plaqui
nha. .. Ja as cabagens a chave interrup
tora, bateria e sinalizador piezo, em
bora tambem curtas, podem apresentar 
alguma "folga,. nas suas dimensoes, de 
modo a facilitar a ins~o final do 
conjunto no interior do oontainer es
colhido ••• 

- FIG. 5 - A CAIXA E O ACABA
MENID- - Em 5-A vemos as for
mas, dimensoes e furru;ao basica da 
caixinha sugerida no item OPCIO
NAIS/DIVERSOS da LISTA DE 
PE<;AS ... Existe, no varejo especiali
zado, um container com as dimensoes 
sugeridas, contendo ainda duas peque
nas ahas de fixa~o por parafuso, con
fonne se ve na ilustra<;ao... Em 5-B 
temos as indi~s para a acomo
da~ da bateria, plaquinha e REED 
dentro do container ... Observar como 
a ampola do REED deve ser (cuidado
samente ... ) colada, com adesivo forte, 
a parte lateral interna da caixa, de mo
do a garantir uma boa proximidade ao 
ima, externamente instalado, no arran
jo fmal ... Para evitar que o conjunto 
fique "~do" dentro do coo1ai
ner, convem cal~ OS es~OS sobran
tes com pedac;os de espuma de nylon 
ou bloquinhos de isopor ... Finahnente, 
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em 5-C temos o a.r:ranjo ex t.erno de 
acabamento, devendo o Lei
tor/Hobbysta notar que o sinalizador 
piezo flea fora da caixa, colado a esta, 
passando seus t.erminais pelos furos 
previamente feitos com tal intem;ao, 
conforme vimos em 5-A .•. E born 
marcar, de alguma forma, ext.erna
mente, a iirea ocupada pelo REED (es
te "Iii dentro" da caixa. •• }, de modo a 
mais facilment.e posicionar o respecti
vo ima, quando da instal~ao de utili-

Fig.S 
FUROS P/ 
TERMINAIS 

z~ao ... 

- FIG. 6 - A INSTALA~AO FINAL... 
- Exemplificando com a apli~ao do 
MISP numa porta convencional (com 
algumas simples adap~oes, o exem
plo pode servir de base para a insta
~ao em outros tipos de utiliza~ao ... }, 
observar que a caixinha com o circui
to, bat.eria, REED e sinalizador, pode 
ser fixada ao batent.e da dita porta, de 
preferencia na sua part.e superior, e de 

~~;6~~LIZADOR~' -

1/~~, 
FURACAO .._ ~~~o--:::::-" " <.o ::--...;,, 

CHAVINHA •~~ · ~ ! PARA·~• iv 

H•HMINI~ 

A TAMPA / CHAVINHA @ 
E EMBAIXO... PlASTICA 

CAIXA ABERTA 
VISTA POR BAIXO ... 

PADRONIZADA 

REEDCOLADO 
INTERNAMENTE 
A LATERAL 
DA CAIXA 

COLA FORTE 

SINALIZADOR PIEZO, 

/
COLADO A PARTE SUPERIOR 
EXTERNA DA CAIXA 

@ 

AREA, INTERNAMENTE 
OCUPADA PELO "REED" ••• 
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foERTE 
NA 

A 

v.ELETRONICA 

\ SE VOCE QUER 
\~PRENDER ELETRONICA 

'- NAS HORAS VAGAS E 
CANSOU DE PROCURAR., 

ESCREVA PARA A 

ftAU□S 
-IPdTEl 

E SIMPLESMENTE A MELHOR ESCOLA 
DE ENS/NO A DISTANCIA DO PAIS 

EIS OS CURSOS: 

~ I ELE_TRONI~~ l~D~T~l~L<l~ 

~ 1 ELETRONICA DICITAL I~·\, »s 
L/--1 TVEMPRETOEBRANCO 1-
/ MICROPROCESSADORES E ____. ~ 
-- .. MINICOMPUTADORES ~ 

I I I I l TVACORES ]_ 

I ~:rros I\ \ 
I I I PRATICAS DICITAIS-1\ 

Preench.a e env,e o r.u.pom aba,xo 

ARGOSIPOTEL 
R Ci!,mente Al~.1,es, 247 S.lo Paulo SP 
Cao•a Postal 11916 CEP 05090 F0ne 261 2305 

E n~=o . ___ . . . . __ . _ . . . . . • 

C,daoe •• _ • ____ •. __ • _ _ •• _ Cf P _ 

... ..,, 
UJ 
Q.. 
<i: 



56 

4ffEL.b'EA 
~ PROMO~ 

DE 
APARELHOS TELEFONICOS 

I PREQOS DIRETO DA FABRICAI 

TUDO PARA TELEFONES 
CABOS - PLUGUES 

E ACESS6RIOS EM GERAL 

COMPLETOS SISTEMAS 
DEALARMES 

• SIRENE 
• SENSOR 
• CENTRAL 

CONSERTAMOS: 
•FAX 
• SECRETARtA ELETRONICA 
• TELEFONES SEM FIO 

STEELBEK 
Rua Vit6ria, 350 - Santa lfigenia 
Sao Paulo - SP C EP 01210-000 
Fone: (011) 223-3133 
Fax: (011) 223-3919 

KIT DE SILK SCREEN 7 l . fi COM .·.•· . 'f,, . . ;f 
"CURSO EMYIDEO· ;: 

A MAQUINA DEESTAMPAR E IMPRIMIFt 
NAO INVIST A MAIS DE 2 SALARIOS M: 
PARA TEA A SUA PEQUENA EMPRESJf 

, . - - -· ',' ', ~-

·"' O kit e uma empresa completa. Voe~ 
faz estampas em cores em camisetas, 

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

impressos, 
O curso em video e apostila mostra 

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

sacolas). 

Envie este cupon e receba gratis_' 
amostras impressas com o kit.\ 

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

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

Nome: __________ _ 

Endere<;:o: ________ _ 

CEP: ________ _ 
Goade:, _______ _ 
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POSJCAO 
INTERNA 
DO '"REED".- "MISP'' 

', --- ✓ -.. -- ...... ' , / '. /BATENTE 

modo que a lateral do container inter
namente "faceada" pela ampola RE
ED fique bem rente l\ fresta superior 
da porta. quando fechada. .. 0 pequeno 
i:ma. pennanente, por sua vez, deve ser 
colado a folha da porta. de modo que -
com a dita cuja fechada - confronte o 
REED guardando a menor distancia 
possfvel na condi9ao de repouso, e ga
rantindo assim que as laminas do dito 
REED restem fecbadas em tal cir
cunstancia. Com tal arranjo, apenas 
quando a porta for movimentada (a
berta, aina que por uns poucos centf
metros ... ), o REED "abrinf', acionan
do o aviso sonoro ... 

••••• 
A UTILIZACAO ... 

Pela extrema simplicidade geral da 
"coisa", e tamb6n pela clareza das ilus
~s e expli~oes p dadas, parece
nos que outras recomend~oes tornam
se redundantes ... E instalar o MISP, co
netar a bateria, ligar a chavinha inter
ruptora geral e pronto: fechou a porta. o 
sinal emudece, abriu a porta. o sinal 
soa...! 

A pesar da baixa energia demandada, 
o sinal emitido pelo "apito" piezo 6 agu
do e penetrante. em nfvel de decib6is su
ficiente para a audi~ao a boa distancia, 
mesmo em ambientes naturalmente rui
dosos. .. 

Sob uso intenso, conv6m examinar as 
condi~oes da bateriazinha a cada 90 
dias ••• Entretanto, quern quiser (em tro
ca de uma pequena "perda" na miniatu
riza~ao geral ••• ) "esticar" ao mrudmo a 
substitui9ao da fonte intema de energia, 
podera alimentar o circuito a partir de 
um conjunto de 6 pilhas pequenas, no 
respectivo suporte... A caixa ficant um 
pouco maior. mas a substitui~ das pi
lhas podera se dar a intervalos de 6 m!-

/' 

ses, ou aM mais longos. •• 
Aos que pretendem sofisticar um 

pouco mais o dispositivo, em termos vi
suais e tamb6m de ins~, recomen
da-se a u~ao de conjuntos 
R EED/i:ma encapsulados, que - embora 
mais caros - podem ser considerados 
mais "bonitos" e praticos. •• A escolha 6 
de cada montador/utilizador ... Entretan
to, podemos afirmar qne na sua confi
~ao Msica, mostrada ao Iongo do 
presente artigo, o MIS.P funcionara per
feitamente, sem problemas, garantindo 
assim uma boa facilidade na eventual 
"comercializa¢o" informal do projeto 
(se o Leitor/Hobbysta quiser seguir 
nossa sugestao inicial de montar varios e 
revend8-los/insta¼-los para tercei
ros. •• ). 

Aos mais "apressadinhos", entretan
to. advertimos que os Autores apenas 
pennitem a citada comer~ a nf
vel individual e informal, no "picado" ... 
Se algm!m pretender industrializar o 
projeto a nfvel fonnal, deve antes entrar 
em contato com os detentores dos res
pectivos direitos reservados. para nao 
infringir as Leis e regulamentos que re
gem a questiio ... 

••••• 
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Falamos, nos artigos imediatamente 
anteriores da presente serie, da enorme 
importfulcia dos arquivos de CONFI
GURA<;A.O e do chamado programa de 
SETUP, que constituem elementos ou 
conjuntos de "ordens" ou instru'roes M
sicas, tanto para a adeq~o do hard
ware. quanto para o com "casamento" 
desde com o software disponfvel (in
cluindo a( o SOFTWARE DE SISTE
MA, o born e velho DOS ... ) e com as 
pr6prias necessidades e inten<;i>es do 
usuario ••. 

Especificamente quanto ao chamado 
programa de SETUP, sua importfulcia 6 
fundamental, nao s6 para se poder "ex
trair" do hardware disponfvel o melhor 

de.sempenho possfvel, como tamb6m pa
r.i., em situa'roes especfficas, fazer "a
cordar'' um micro-computador montado 
pelo pr6prio usuario, ou que leve algu
mas de suas placas perif~ricas, interfa
ces, ou qualquer outro m6dulo modifi
cado, trocado ou "rnelhorado" pelo pr6-
prio usuario, essas coisas ••• 

Mesrno aqueles que nunca se "arris
caram" a integrar seu pr6prio PC, ad
quirindo a motherboard, a fonte de ali
menta~ao, as placas perif~ricas e inter
faces essenciais, drives de disquete e de 
disco rfgido, teclado, monitor, etc. e 
"juntando" tudo conforme instru¢es 
genericas que j;i demos na presente se
rie, mais cedo ou rnais tarde se deparam 
com a circunstancia de querer incre-

rnentar urna parte do seu hardware. ad
quirindo o upgrade e fazendo, poc conta 
pr6pria, a respectiva ins~ao ... Ex:em
plos· trpicos: a troca de drives de disque
te de baixa densidade poc drives rnais 
modernos e de maior capacidade, de alta 
densidade, a "rnelhoria" do monitor de 
vfdeo, de CGA para VGA (incluindo a 
troca obrigat6ria da respectiva placa 
controladora, interface de vfdeo ... ), a 
anex~o de um mouse anteriormente 
nao instalado no PC, a troca do "velho" 
disco rfgido por uma Winchester mais 
rnodema, rnais rapida e de maior capaci
dade de armazenamento, etc. 

Em qualquer <lesses casos (e em mui
tos outros, na pr:itica. .. ) o conhecirnento 
e o "born uso" dos progi:amas e arqui
vos de CONFIGURACA.0 e SETUP, 
tornam-se condi'roes absolutamente es
senciais para uma perfeita eleva~ao da 
performance da m&}uina ( e aM - em 
termos rnais crus - para o pr6prio fun
cionamento correto dos novos m6dulos 
incorporados e do pr6prio micro ... )! 

Prestern, portanto, a rrraxima aten~ao 
aos dados e info~oes agora forneci
das, guardando com "carinho" o pre
sente artigo do ABC DO PC, pois e 
quase certo que (se nao agora. •• ) num 
futuro pr6ximo, tenharn necessidade de 
rnanipular tais arquivos e prograrnas, 
criando seus pr6prios conjuntos de ins
tru~oes ••• E af, .. nao adianta chorar" ... A 
alternativa e .•• cbamar um T6coico (e 
pagar ••• caro ... ) ou cornprar livros e ma
nuais (Tambem nada baratos ••. ) e ~-los 
exaustivamente, aM "descobrir" corno 
fazer as coisas ... 
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0 PROGRAMA OE SETUP ... 

Contido na BIOS (revejam artigos 
anteriores da presente s6rie ... ) de todo 
PC da s6rle AT (isso s6 niio vale para os 
"arqueol6gicos" XT ... ), inserlda na pr6-
pria motberboard. existe um PRO
ORAMA de CONFIGURA<;Ao do 
hanlware chamado de SETUP (tenno 
em inglas, que pode muito proprlamente 
ser traduzido por PREPARA<;.AO ... ), e 
que normalmente vem, "de f.1brica", ji 
com alguns "valores", para.metros ou 
instrui;;oes default (padrao ••• ), mas que 
podem ( quase sempre devem. quando se 
trata de um PC rerem integrado, OU 

rerem modificado ... ) ser alterados pelo 
us~o. via digita;oes e navega~oes 
atrav6s do teclado, promovendo esco
lhas e configur~oes mais apropriadas ... 

U dentro da BIOS, o PROGRAMA 
DE SETUP 6 gravcivel numa mem6ria 
semi-permanente, tipo C.MOS (os 
Hobbystas que acompanham APE jci 
estao "carecas" de saber o que 6 isso ... ), 
cujo contelido (e isso 6 importantc. .. ) 6 
preservado, mesmo quando o PC 6 des
ligado, pela prese~a de uma pequena 
bateria de plantao, tamMm inserlda em 
toda motherboard padrao AT (286 "pra 
cima" ... ). Logo de cara, avisamos que 
nao 6 preciso preocupar-se com a tal 
bateriazinha, j!t que a dita cuja 6 de lon
gufssima dur~o, e a Corrente que dela 
6 demandada (apenas enquanto o micro 
se encontra desligado, para manuten~iio 
dos dados inseridos na mem6ria C.MOS 
da BIOS ... ) 6 absolutamente irris6ria. .. 
Enfim: ela dura anos, e muito provalve
mente o us~o trocarlt de computador 
ant.es de ser obrigado a trocar de bate
ria. .. 

Como a BIOS estit num chip (Inte
grado) especffico, sobre a motbelhoard, 
alguns fabricantes de componentes se 
especializaram justamente no desenvol
vimento e prod~iio de tais ~as fun
damentais ao apoio ao "chipao", MI
CROPROCESSADOR... A grande 
maioria dos PC no mercado brasileiro, 
usa BIOS produzida pelos seguintes fa
brincates: AMI. MR OU PHOENIX, 
sendo que os BIOS da AMI "diio de 
dez" nos outros, em teffilOS de quanti
dade, ou seja: de cada 10 micros por af, 
uns 8 terao sua BIOS produzida pela 
AMI (AMERICAM MEGATRENDS, 
INC.). Por essa raziio, no presente ABC 
DO PC falaremos especificamente dessa 
BIOS, e das telas e ins~oes ofereci
dos pelo seu PROGRAMA DE SE-
TIJP ... 

Sempre que o PC 6 ligado, surge na 
tela do monitor o seguinte conjunto de 
info~ e instru~oes (geralmente 
acompanhado do "rufdo" de contagem, 
da MEM6RIA RAM, cuja "quantida-
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de", em Kb (kilobytes) aparece, incre
mentando a~ totalizar sua verifica¢o): 

ROM BIOS (c) 19'12 American 
Megatrends, Inc.. 

(valor num6rico incrementando) Kb OK 

Hit <DB...> if JOU want to SETUP 

(c) Ameriam Megatrends. Inc.. 
( c6digo alfanum6rico extenso, especlfi
co da BIOS daquela motherboard-.). 

Se o usui{rio nao tomar nenhuma ini
ciativa, o processo de boot seguira nor
malmente, com a BIOS providenciando 
a "carga" do SOFIW ARE DE SIS
TEMA, leitura e execu~ao dos arquivos 
de con.figura~ao CONFIG.SYS e AU
TOEXEC.BAT e finalizando pelo SI
NAL DE PROMPT(ou, dependendo de 
outros fatores e ins~oes, que veremos 
mais adiante, um SHELL do DOS, ou o 
"ambiente grafico" do WINDOWS, por 
af. •• ). Entretanto, se for (durante a 
"contagem" de boot da MEM6RIA 
RAM.") premida a tecla DEL (DELE
TE), surgira uma tela parecida com a 
do". 

- QUADRO 1 - TELA DE ENfRADA 
DO SETUP DA AML. - Como aoon
tece na grande maioria das telas apre
sentadas pelos modernos prograrnas, 
as ~oes e a navegagao siio "auto-ex
plicadas"' conforme se Ve na base do 
quadro, com as ins~oes avisando 
que as leclas de aetas servem para se
lecionar uma das o~oes. a tecla en.tel' 
serve para ativar a o~ao selecionada, 
e a tecla esc serve para "sair'' do pro
grama. .. Para o caso de usumo ainda 
inexperiente ( e compreensiveJmente 
"medroso" de aprontar alguma cagada 
no sistema. •• ), a nossa recomend~ao 
enf4tica 6 que selecione a o~ao 
STANDARD CMOS SETUP, mas 
vamos explicar -brevemente as outras 
o~oes: 

- ADVANCED CMOS SETUP -
o~ao para quern jci 6 "cobra" no as
sunto, niio recomendada para inician
tes (veremos sua tela, em detalhes, 
mais adiante ••. ). 

- AUTO CONFIGURATION WITH 
BIOS DEFAULTS - se o us~o ti
ver usado a o~o ADVANCED 
CMOS SETUP, e notar que cometeu 
algum erro, pode usar a presente 
o~ para simplesmente retomar aos 
valores/par&netros default ou pa
drao_ 

- AUTO CONFIGURATION WITH 
POWER-ON DEFAULTS - outra 
"salvaguarda", cuja escolha pennite, 
em caso de comprovado erro nas ou
tras opi;;oes, simplesmente retomar aos 

valores/parllmetros da pcadltima oon
figura;lio ... 

- HARD DISK UTILITY - essa o~o 
(s6 para "nego" tarimbado ... ) desfecha 
um programa acess6rio, utiliti{rio, que 
pennite executar a forma~ fJsica 
da winchester e outros "ajeitamentos" 
muitos ~icos do disco rlgido (niio 6 
para "peiio", reafirmamos-.). 

- WRITE TO CMOS AND EXIT - de
pois de efetuadas as altera~oes de va
lores e para.metros posstveis ~as a 
uma das duas primeiras opi;;oes, esco
lhe-se esta linha. e bate-se (enter) para 
que sejam gravadas na CMOS da 
BIOS os novos valores digitados no 
SETUP ... 

- DO NOT WRITE TO CMOS AND 
EXIT - pennite sair do programa SE
TUP sem gravar na CMOS as even
tuais altera~oes escolhidas ou digitadas 
(mais uma salvaguarda para o caso de 
erro ou duvida na elabo~ao do SE
TUP ... ). 

Outras teclas de escolha e naveg~ao: 
PGUP/PGDN (Page Upf Page Down) 
modificam, dentro dos parfunetros 
possfveis, o valor da o~iio escolhi
da, F2/F3 (teclas de FUN<;Ao, ao alto 
do teclado ... ) pennitem escolher diver
sas diferentes comb~oes de cores pa
ra o fundo da tela, os quadros e textos, 
de modo a adequar a vis~iio ao ti
po de monitor utilizado ... ) e FlO (tecla 
de FUN<;AO) que serve para salvar 
(gravar) as alter~oes efetuadas no SE
TUP e sair do programa, em seguida. .. 
Mas, voltemos ~ recomend~iio inicial, 
que era para escolher a o~o STAN
DARD CMOS SETUP (e pressio
nar(enter) em seguida. .. ), com o que 
surgir4 na tela, alguma coisa parecida 
como ... 

- QUADRO 2 - TELA DO STAN
DARD CMOS SETUP_ - Escolhida 
a o~iio light do SETUP, conforme jci 
diss6mos, mais adequada ao princi
piante, a tela indicada no QUADRO 
aparece no monitor ... Novamente, com 
um pouco de ate~iio As mensagens 
que surgem na pr6pria tela (e, obvia
mente, uma inevit.ivel e razocivel co
nhecimento de ingles, sem o qual, em 
INFORMATICA PRATICA, "nego" 
ficara igualzinho a cego no meio de 
um tiroteio ... ), mais alguns dados ~
nicos elementares e essenciais sobre as 
partes (e suas caracterlsticas .•. ) que 
formam o hardware, o us~o niio en
contrara grandes dificuldades em na
vegar pelo sistema, que 6 totalmente 
orientado por menus. .. Usando as 1c
c1as de setas, pode-se selecionar, uma 
a uma, as diversas linhas para entrada 
de dados ou modif'tc~oes de panime
tros. Dentro de cada linha de dados, as 
teclas PgUP'J>gDn servem para fazer 
surgir e selecionar as o~oes possfveis 
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BIOS SETUP PROGRAM - AMI BIOS SETUP UTILITIES 
(C) 1990 American Megatrends Inc., All Rights Reserved 

STANDARD CMOS SETUP 
ADVANCED CMOS SETUP 

AUTO CONFIGURATION WITH BIOS DEFAULTS 
AUTO CONFIGURATION WITH POWER-ON DEFAULTS 

HARD DISK UTILITY 
WRITE TO CMOS AND EXIT 

DO NOT WRITE TO CMOS AND EXIT 

Standard CM OS Setup for Changing Time, Date, Hard Disk Type, etc 

ESC: Exit ♦ -t-: Sel F2/P3: Color FIO: Save& Exit 'i-----~ 

Use t and t keys to select and press "Enter" to run the selected 
program. 

BIOS SETUP PROGRAM - AMI BIOS SETUP UTILITIES 
(C) 1990 American Megatrends Inc., All Rights Reserved 

Date ( mn/date/year): Mon, Jun 3 1991 
Time(hour/min/sec): 19:55:47 
Daylight saving : Disabled 

Base memory: 640 KB 
Ext. memory: 256 KB 

Cylin Head WPcon Lzone Sect Size 
Hard disk C: type : Not Installed 
Hard disk D: type : Not Installed 
Floppy drive A: : 1,2 MB, 5-1/4" 
Floppy drive B: : 1.2 MB, 5-1/4 .. 
Primary display : Monochrome 
Keyboard : Installed Sun Mon 

26 27 
2 3 
9 10 

16 17 
23 24 
30 1 

Tue Wed Thu Fri Sat 
28 29 30 31 1 

4 5 6 7 8 
11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 

2 3 4 5 6 

.__ ____ ESC: Exit i -t- : Se! F2/F3: Color PU/PD: Modify----~ 
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para aquele item. Nlo esquecer da 
"velha .. tecla Esc que sempre permite 
sair de um est.4gio ou "retomar um 
mau passo" ••• Outra coisa: dentro da 
tela do STANDARD CMOS SETUP, 
a cada a,;;ao ou sel~ao feita pelo usd
rio, mensagens de HELP (AJUDA) 
bastante detalhadas e esclarecedoras, 
surgem automaticamente numa "jane
la" da tela... Tudo 6 uma questao de 
pn:star ~ e seguir as ~ 
do "tutorial embutido" (ja falamos sa
bre isso, em artigo anterior do ABC 
DO PC. .. ). Um item do quadro 6 ao
tomaticamente detetado e anotado pela 
BIOS: o tamanho (em KB) da mem6-
ria b'8icae da mem6riaestendida(ver 
ABC DO PC anterior ... ), que surge 
com os devidos numeros no canto su
perior direito da tela, nao havendo ne
cessidade do usuario inserir ou digitar 
tais dados no SETUP ••• Mas vamos 
ver, linha porlinha da tela, as Entradas 
de dados, e como faze-las com segu
ram;:a: 

- DA TE - Com as mclas de setas, mova 
a enfase (sele<;ao) para esse item e, em 
seguida, com as teclas PgUp/PgDn al
tere e acerte o ano. Em seguida (sem
pre com PgUp/PgDn. .. ) acerte o dia e 
o mes ( o dia da semana 6 automatica
mente acertado pelo pr6prio progra
ma. .. ). Terminado o acerto, "de&;a" 
para o item seguinte, usando sempre as 
teclas de setas. .. 

- TIME - Usando as teclas PgUp(PgDn, 
ajuste as horas, minutos e segundos, 
no "formato" 24 horas. 

- DAYLIGHT SAVING - Mantenha o 
default (DISABLED) ja que se trata 
de uma esp6cie de "horario de verao", 
valido apenas para os Estados Uni
dos ... 

- HARD DISK C TYPE - Se (o que 6 
atualmente muito improvaveL .. ) o seu 
PC niio tiver um disco rfgido, mante
nha a escolha NOT INSTALLED. 
Entretanto, havendo uma winchester 
no seu micro, ela devent estar indica
da, pelo seu nmneroftipo nesta linha 
do SETUP ... Aqui a "porca come<;a a 
torcer o rabo", pois trata-se de infor
m~ao t6cuica apenas disponfvel no 
pr6prio Manual ou folheto t6cuico que 
acompanha a winchester quando da 
sua aquis~ao. Existem, na pr6pria 
mem6ria do SETUP (na BIOS ... ) nada 
menos que 46 tipos de discos rfgidos, 
codificados com os ntimeros I a 46. 
Supondo que o sen disco rfgido 6 do 
tipo 37 (dado obtido, como diss6mos, 
no respectivo Manual da winches
ter ... ), basta selecionar (com 
PgUpf PgDn) tal numero na linha. Au
tomaticamente, os quesitos Cylin -
Head - WPoon - Lzone - Sect - Size 
seriio atualizados pelo pr6prio pro-
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grama de SETUP, pelos valo
res/parfunetros contidos na sua mem6-
ria. •• Agora, se o seu disco rfgido nao 
corresponde a nenhum dos 46 modelos 
j4 previamente codificados na BIOS, 
devera ser selecionado, no item, o m1-
mero 47, e os parimetros dos quesitos 
deveriio ser inseridos, um a um, a par
tir de dados tamb6m recolhidos (isso 6 
sempre inevit.4vel, em INFORMA. TI
CA PRA.TICA ... ) no Manual da win
chester. Os pontos essenciais sao: 
Cylin (ntimero de cilindros do disco), 
Head (m1mero de cabe<;as da winches
ter), Sect (num6ro de setores do disco) 
e Size ( capacidade de annazenamento 
de dados do disco ... ). Os disco IDE, 
normalmente usados na maioria dos 
PC, nao usam os dados para WPcon e 
Lzone (tais quesitos podem ser deixa
dos sem indi~ao ... ). 

- HARD DISK D TYPE - EMa linha 
seria para a inse~ao de dados/para
metros (em identica maneira ~ utiliz.a
da para a linha anterior ... ), com re
la~o a um segundo disco rfgido, equi
pamento de uso muito improvavel nos 
PC convencionais. 

- FLOPPY DISK A - Trata-se da linha 
para inser<;ao dos parrunetros do pri
meiro drive de disquete. Com 
PgUpf PgDn deve ser selecionada uma 
das seguintes oix;oes (obviamente, 
conforme o caso e o drive instalado ... ): 
[1,2MB - 5 1/4"], [360KB - 5 1/4"], 
[1,44MB - 3 1/2"], [720KB - 3 1/2"] 
ou [NOT INSTALLED]. 

- FLOPPY DISK B - Igual procedi
mento ao do item anterior, para o caso 
de micros que tenham um segundo 
drive de disquete (atualmente a maio
ria dos PC tern dois drives ... ). 

- PRIMARY DISPLA y - Parametros 
do monitor/placa de vfdeo utiliz.ados. 
Selecionar uma das seguintes 0JJ\<OOS 
(dados obtidos nos Manuais do moni
tor e da placa de vfdeo ... ): Monochro
me, Color ~. VGA/EGA/PGA, 
Color 80x25 ou NOT INSTALLED, 
conforme o caso ••• 

- KEYBOARD - Apenas duas opi;:oes: 
INSTALLED ouNOT INSTALLED, 
com 6bvias escolhas, mesmo para 
quern seja completamente analfabeto 
em ingles ... 

••••• 
Marcadas todas as configura<;oes no 

SETUP, atrav6s da tecla Esc pode-se 
retornar ao menu principal, onde, ou 
atrav6s da tecla PIO ou da escolha da 
OJJ\<aO WRITE TO CMOS AND EXIT 
(seguida de Enb:I"), todas as modifi
c~oes OU parametros serao gravadas na 
CMOS da BIOS ... Em seguida, o SE
TUP mostra ainda uma "pergunta": 
"SA VE (YIN) ... Basta, entao, digitar Y 

(para "YES .. , ou "SIM" ... ) e pronto! 
Todo o SETUP j4 estara correta

mente definido, e quando o PC for no
vamente inicializado, as configura,;;oes 
de hardware estarlio perfeitamente ade
quadas e "casadas" para mrudmo de
sempenho ... 

••••• 
- QUADRO 3 - TELA DA OP'f;AO 

ADVANCED CMOS SETUP - Em
bora nao reoomendada para o inician
te, ja que envolve uma boa dose de co
nhecimentos tecnicos, de pr4tica, al6m 
da obten<;ao pr6via de dados nem sem
pre disponfveis ao usuario menos ex
periente, as mdltiplas linhas de para
metros dessa op;:iio do SETUP permi
tem um ajuste super-criterioso de to
dos os detalhes de configurac;iio do 
micro ... Da mesma forma como ocorre 
com a op;:iio STANDARD CMOS 
SETUP, esta tamb6m "abre" ja com 
cada uma das linhas parametrada para 
condi<;oes default, que podem, ou nao, 
ser alteradas pelo usuario ou pelo tec
nico •.• 

••••• 
Em qualquer caso, seja num PC 

rec6m integrado pelo Leitor, seja num 
micro onde partes essenciais do hardwa
re foram modificadas ou "melhoradas", 
a montagem, ou a "reforma" do SETUP 
sao essenciais... Erros ou inadeq ~s 
nos parametros inseridos nesse impor
tante programa residente em BIOS, po
dem, simplesmente, impedir o PC de ini
cialhar corretamente, com a m:iq uina fi
cando nao operacional ate que tais dados 
sejam corretamente inseridos e ajusta
dos! De qualquer modo, fique o Leitor 
"frio", j4 que nao 6 poss!vel causar da
nos ffsicos aos componentes do hardwa
re, por erros, inCO~OOS OU ausencias 
de para.metros inseridos no SETUP ... Se 
nao houver outro jeito, e tudo estiver 
realmente "embananado", resta a op;:iio 
de recorrer a um tecnico ou a uma pes
soa que entenda bem do assunto, para a 
devida corre<;iio de tais aspectos ... 

• •••• 
0 ARQUIVO CONFIG.SVS 

Prosseguindo nos fundamentais as
suntos que envolvem a adeq~ao previa 
do hardware (feita com o ja explicado 
SETUP, que permite ~ motherboard 
"saber'' com o que pode contar nos seus 
trabalhos. bem como os parfunetros dos 
perif6ricos e interfaces. .. ) e a configu
ra<;ao do software de SISTEMA bem 
como seu "casamento" com os software 
de aplicativos e as "inten<;oes de uso" do 
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BIOS SETUP PROGRAM• ADVANCED CMOS SETIJP 
(C) 1990 American Megatrends Inc., All Rights Reserved 

Typematic Rate Programming : Disabled Adaptor ROM Shadow CSOO, 16K : Disabled 
Typematic Rate Delay (msec) : 500 Adaptor ROM Shadow CCOO, 16K : Disabled 
Typematic Rate (Chars/Sec) . : 15 Adaptor ROM Shadow DOOO, 16K : Disabled 
Above 1MB Memory Teste : Disabled Adaptor ROM Shadow 0400, 16K : Disabled 
Memory Test Tick Sound : Enabled Adaptor ROM Shadow DSOO, 16K : Disabled 
Memory Parity Error Check : Enabled Adaptor ROM Shadow DCOO, 16K : Disabled 
Hit (Del) Message Display : Enabled Adaptor ROM Shadow EOOO, 64K : Disabled 
Haro Disk Type 47 RAM Area : 0:300 System ROM Shadow FOOO, 64K : Enabled 
Wait for (Fl) If Any EITOT : Enabled 1/0 Recovery Time (SYSCLK) :0 
System Boot Up Num Lock :On Extended ALE : Enabled 
Weitek Processor : Absent Timing Parameter Selection : Extended 
Floppy Drive Seek At Boot : Enabled DRAM Wait State Selection : l WIS 
System Boot Up Sequence : A: ,C: BUS Clock Selection :CLK2/4 
External Cache Memory : Present Decoupled Refresh Option : Disabled 
Fast Gate A20 Option : Enabled 
Optional Chipset Turbo Pin : Enabled 
Video ROM Shadow COOO, 16K: Enabled 
Video ROM Shadow C400, 16K: Enabled 

==i ESC: Ext 1-1--: Sel (Ctr!) Pu/Pd: Modify Fl: Help F21F3: Color I 
FS: Old V.alues F6: BIOS SetupDefaults F7: Powe-On Defaults T 

operador, vamos agora entrar em um 
campo tambem um tanto tecnico e ru-
duo, e que .. assusta" um pouco aos prin
cipiantes (e at6 a muitos usuarios "ma
cacos velhos", que j:i trabalham ou brin
cam com um micro M muito tympo, mas 
que ainda .. tremem" diante <lesses 
"neg6cios" de CONFIG.SYS e AU
TOEXEC.BAT ... ). 
Na verdade, podemos garantir que nao 
M .oada de "hennetico", muito diffcil, e 
muito menos impossfvel, mesmo a um 
principiante (desde que atento e cuida
doso, conforme temos sempre recomen
dado .•. ), no trato, na constru<tiio de tais 
arquivos de grande importancia. •• ! 
De qualquer modo, como o assunto e 
relativamente extenso, inevitavelmente 
teremos que dividf-lo em mais de um ar
tigo da serie ABC 00 PC ... Veremos, 
inicialmente, o "famigerado" CON
FIG.SYS e, na sequencia, os "capftulos" 
dedicados ao "temfvel" A lITOE
XEC.BA T ... 

••••• 
Embora nao "obrigat6rio", o CON

FIG.SYS, na pratica, deve ser montado, 
e estar presente no Diret6rio RAIZ ( ou 
seja, no disco rfgido ou drive C, nos PC 
que tenham winchester, ou no drive A 

de disquete, nos PC que nao tenham - o 
que e raro, hoje em dia - disco rfgido ••. ), 
ji que, confonne vimos em ABC DO 
PC anteriores, durante os procedimen
tos de boot ta1 arquivo e .. lido" e todas 
as suas linhas/ comandos slio considera
dos para a reconfig~o do sistema, 
otimizando o funcionamento do micro ... 

Existe uma serie de COMANDOS 
especlficos para utiliz~o nas linhas do 
CONFIG.SYS, que veremos a seguir 
(com posterior detalbamento ... ) e que, 
em muitos casos, devem ser montados 
ou inseridos numa certa mdem (nem 
sempre, contudo, e obrigat6ria uma Q['

dem especffica. .• ). 
Conforme temos feito nos ultimos 

artigos do ABC 00 PC, praticamente 
todas as instru~s ou recomend~oes 
aqui fornecidas baseiam-se na hip6tese 
de que o PC do caro Leitor esteja "car
regado" com um DOS em verslio relati
vamente moderna, de 5.0 "para ca" (iii 
que daf para trrui, as "coisas" podem ser 
con~deradas meio "jurassicas" _,). 

Vejamos, entao, os COMANDOS 
utiliz:iveis no CONFIG.SYS; seguidos 
das explic~oes das fum;oes dos mais 
importantes, finalizando com alguns 
EXEMPLOS de montagem desse im
portante arquivo de configur~o ... 

OS COMANDOS DO CONAG.SYS ... 

Os COMANDOS utiliz:iveis no 
CQNFIG.SYS slio os seguintes: 

' 
-BREAK 
-BUFFERS 
-COUNTRY 
-DEVICE 
- DEVICEIIlGH 
-OOS 
-DRIVEPARM 
-FCBS 
- FILES 
-INSTALL 
-LASTDRIVE 
-NUMLOCK 
-REM 
-SET 
-SHELL 
-STACKS 
-SWITCHES 

Alguns desses COMANOOS servem 
para alterar, ou "carregar" device dri
-vers ( drives ou controlad(')res de dispo
sitivos )... Outros pennitem alterar as 
pr6prias capacidades do SISTEMA ou 
definir "vari:iveis do ambiente" ••• Os 
mais frequentemente utilizados na 
"montagem" do CONFIG.SYS slio: 
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LY-FREE 
ELETRONICA 

AGUELE CIRCUITO INTEGRADO 
QUE VOCE PROCURA, E NAO 

ACHA ESTA NA LY-FREE 

LY-FREE ELETRONICA L TOA. 
Rua General Couto de MagalMes, 224/226 
Santa lfig~nia • Sao Paulo • CEP 01212-030 

Fone: (011) 222· 7311 Fax : (011) 222· 7620 

DIGISON 
CURSOS -ELETRONICA 

Cursos de Tecnico em: 
• Radio; 
•TV; 
• Vfdeo; 
• Telefonia; 
• Telecomunica96es; 
• Eletrodomesticos. 

Aulas para crianc;as e 
adultos de ambos os 
sexos, com modemo 

metodo: 
aprenda sem sair de casa! 

lnformac;6es gratis. 

Rua Saldanha Marinho, 2462 
Sao Jos~ do Rio Preto - SP • CEP 15010-600 
Fone:(0172) 33.6625 - das 8:00 As 22:00 horas 

(atendendo todo o Brasil e Exterior) 
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BUFFERS - Esse cornando serve para 
indicar o m1rnero de buffers (pequenas 
cireas defmidas, de rnem6ria interrne
diciria e "ternporma", e atrav~ das 
quais o DOS funciona rnais agilrnente, 
reduzindo a quantidade de vezes em 
que se tomam necessmos acessos di
retos ao disco). Cada bofferocupa 528 
bytes na RAM. Nos PC rnais moder
nos (386 para cirna) e carregados corn 
prograrnas e sisternas rnais av~ados 
e recentes (DOS 5,0 para cirna, e 
WINDOWS 3.0 para cirna), nern sem
pre esse comando e essencial ••. H em 
velhas rnaquinas tipo XT ou 28h. a in
dica;:ao do cornando "quantificador" 
de buffers no CONFIG.SYS e prati
carnente obrigat6ria. Sua sintaxe, nas 
linhas do CONFIG.SYS, e BUF
FERS= nn, onde um corresponde a 
urn m1rnero, de 1 a 99 .•• 

- EXEMPLO
BUFFERS=30 

••• 
DEVICE - Cornando quase que obri
gat6rio nos CONFIG.SYS dos mo
demos PC dotados de software de 
SISTEMA tarnbern rnais recentes ... 
Serve para instalar, logo no boot, con
troladores de dispositivos ... Explican
do: a rnaioria dos rnodernos perifericos 
e aplicativos (como os modens, 
scanners, mouses e alguns programas 
gerenciadores especlficos, "ernbuti
dos" no pr6prio DOS, WINDOWS, 
ou em outros software. .. ) necessitarn 
de PROGRAMAS especfficos de con
trole, g ue devern ser carregados na 
MEM6RIA, ficando residentes desde 
a inicializa;:ao ... A rnaioria <lesses con
troladores de dispositivos tern o "so
brenome" .SYS. A sintaxe desse co
mando, no CONFIG.SYS, e DEVI
CE= [nomelsobrenome do controla
dor). 

- EXEMPLO
DEVICE=C:\MODEN.SYS (carrega 

o controlador de rnoden, que es~ "ar
quivado" no diret6rio RAIZ, no caso ... 

••• 
DEVICEHIGH - Equivalente ao 
DEVICE, porem corn a capacidade de 
carregar o controlador de dispositivo 
na rnem6ria superior (ver ABC 00 
PC anterior •.• ), se ja houver espa;:o 
"sobrando", com o que se "economi
za" rnern6ria RAM convencional. •• 
IMPORTANTE: a presenc;;a desse 
COMA NDO no CONFIG.SYS exi_ge 

que antes dele, no proprio CON
FIG.SYS, ja tenha sido carregado o 
dispositivo geranciador de rnem6ria 
alta HIMEM.SYS e o gerenciador de 
rnern6ria expandida EMM386.EXE. A 
sintaxe e DEVICEHIGH =[nome/.,_ 
bn::wne do controladol']. 

- EXEMPLO-
DEVICEHIGH =C:\ MODEN.SYS 

(carrega o mesrno hipotetico controla
dor de moden - que es~ arquivado dire
tarnente sob o C:. .. • agora na mern6ria 
RAM superior, entre 640 KB e 1 MB. 
Conforme foi dito, e essencial que antes 
dessa hipotetica linha no CONFIG.SYS. 
constern os seguintes COMANDOS (e 
nessa ordem ... ): 

- DEVICE=HIMIM .SYS 
- DEVICE=EMM386.EXE 

Se O COMANDO DEVICEHIGH nao 
conseguir "achar" espa;:o suficiente na 
rnem6ria RAM superior, para a carga do 
dispositivo indicado, ele automatica
mente vai carregct-Jo na rnern6ria con
vencional ... 

••• 
DOS - Indica se o SISTEMA (o pr6-
prio nucleo do DOS ••• ) deve ser carre
gado na rnem6ria RAM convencional 
(baixa), estendida (alta) ou superior. A 
sintaxe e DOS=LOW, ou OOS=HI
GH, ambas essas possibilidades, segui
das ou nao de ,UMB... Com 
DOS=LOW o DOS e carregado na 
rnem6ria convencional (a prop6sito, se 
o COMANDO OOS nao for inclufdo 
no CONFIG.SYS, o DOS e simples
mente carregado na mern6ria conven
cional, sem problemas ••• ); com 
OOS=HIGH, o DOS e carregado na 
mem6ria estendida (acima de 1 MB, 
lernbram-se ... ?). Qualquer dos para
metros anteriores, seguido de ,UMB, 
farci corn que o DOS tente ser carre
gado na rnern6ria superior (entre 640 
Kb e 1 MB) e, a parte que "niio cou
ber" la, seja carregada na rnern6ria 
convencional ou estendida, dependen
do do sub-comando LOW ou HIGH 
utilizado ... ATEN<;AO: os sub-co
rnando HIGH e ,UMB exigem que an
tes, no CONFIG.SYS, tenharn sido 
inseridas as linhas correspondentes a 
DEVICE= HIMEM.SYS e DEVI
CE= EMM386.EXE .•. 

- EXEMPLO-
OOS=HIGH,UMB (carrega o proprio 
DOS na mem6ria superior, e, o que 
"nao couber" la, na rnem6ria estendida, 
sempre na in~ao de fazer "sobrar" 
o iru1xirno de "espa;:o" possfve]. na 
mern6ria convencional. .. 
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_FILF.S - Serve para indicar a quanti
dade m4xima de 8lqUMlB que podem 
ser simultanearnente mantidos abertos 
pelo DOS- A sintaxe e Fll..ES=DDD, 
onde nnn 6 um ndmero, de 1 a 255. 0 
padrao (default) 6 8 (se nada for indi
cado . especificamente no CONFIG.S
YS ... ). 0 m1mero ideal de FILES sem
pre ajuda no desempenho getal do sis
tema, mas depende muito do tipo de 
PC e do tipo de PROGRAMAS que 
nele costumeiramente rodem. Por 
exemplo, num PC que tenha o WIN
DOWS rodando sob o DOS, reco
menda-se: 

- EXEMPLO-
Fll..F.8=30 (com o que o SISTEMA 
pode abrir e manter abertos, at6 30 ar
quivos. simultaneamente, sem dar 
"mensagens de erro" ... ). 

••• 
SHELL - Serve para localizar o im
portante arquiv.o de SISTEMA, cha
mado de COMMAND.COM, em ou
tra po~ que nao no diret6rio RAIZ 
( onde 6 nonnalmente "procurado" pe
la BIOS , durante o boot...}, e tamb6m 
para indicar um lmnaobo, em bytes, 
destinado ao "ambiente" utilizado pelo 
DOS e pelas suas "variaveis" ... A sin
taxe e SHELL=[PATH completo 
COMMAND.COM] eventua1mente 
seguido de /E:mm, onde nn e a quanti
dade de byres reservada para o tama
nho do "ambiente" do DOS, at6 um 
mrudmo de 32.768 bytes ••• 0 m.1mero 
padrao de hytes6 160 e as quantidades 
mais comumentes necessruias sao 512 
OU 1024 ... 

- EXH,1PLO -
SHFIL=C: DOS a:>MMAND.aJM 
/E:1024 ("diz" ao SISTEMA que o 
COMMAND.COM eslA no diret6rio 
DOS, sob o diret6rio RAIZ e detennina 
um "ambiente" para o DOS com tama
nho de 1024 bytes ... 

••••o 
ARQUIVOS 

(PROGRAMAS COM EXTENSAO 
.SYS OU .EXE) CONTROLADORES 
DE DISPOSITIVOS (E QUE DEVEM 

SER CARREGADOS VIA 
CONFIG.SYS ••• ) QUE 

VEM JUNTO COMO DOS ... 

Entre os muitos arquivos que fazem 
parte do software de SISTEMA (DOS) 
aJguns sao controladores de dispositivos, 

execu~veis (com "sobrenome'' .SYS ou 
.EXE. •. ) que, nonnaJmente, nao devem 
ser "chamados" atrav6s de digi~oes 
diretas de comandos no teclado, ao sinal 
de PROMPT, mas sim "pedidos" 
atrav6s de linhas inseridas no arquivo de 
configura;lio CONFIG.SYS ... V amos, a 
seguir, destacar alguns desses controla
dores ou programas do DOS, lembrando 
desde jll que todos eles slio cheios de 
parmnetros e op¢es (sub-comandos) 
cuja melhor fonte de info~ 6 o 
pr6prio HELP do DOS {ill explicamos 
como 6 poss(vel pedir, via teclado, um 
HELP a respeito de qualquer dos CO
MANDOS ou PROGRAMAS do 
DOS ... ). 

- EMM386.EXE - Serve para (via 
CONFIG.SYS) instalar o gerenciador 
de mem6ria RAM expandida e supe
rior, e apenas pode ser utilizado nos 
PC 386 ou mais av~ados, e que pos
suam mem6ria estendida (ou seja, 
RAM acima de 1 MB ... ). Obrigato
riamente, a linha do EMM386.EXE, 
no CONFIG.SYS deve vir depois da 
linha correspondente ao controlador 
HIMEM.SYS ... Para saber dos par!
metros e oix;oes complementares, di
gitar no sinal de PROMPT, o CO
MANDO HELP EMM386 (mter) ou 
EMM386f? (enter). .. 

- HIMEM.SYS - Serve , para (via 
CONFIG.SYS) instalar o gerenciador 
de mem6ria RAM estendida. Reco
menda-se (pela sua prioridade. •• ) que a 
linha correspondente a este controla
dor seja (se utilizada. .. ) a primeira no 
CONFIG.SYS ... Para conhecer mais 
detalhes, parfunetros, o~oes, etc., 
desse controlador, digitar no PROM
PT, o COMANDO HELP HIMEM ou 
HIMEM/? ... 

A seguir, relacionamos alguns dos 
outros controladores de dispositivos, ar
quivos que fazem parte do software de 
SISTEMA, no DOS da Microsoft. •. Re
comendamos que o Leitor (desde que 
tenha uma versiio atualizada do DOS ... ) 
recorra ao COMANDO HELP (seguido 
do nome do controlador, mais enter) ou 
ao COMANDO nome do controlador 
seguido de /? (mais enfe.lJ, com o que, 
na pr6pria tela do monitor, sent sempre 
apresentado um texto bastante comple
to, explicando a fun9ao do dito comando 
controlador, e suas o~oes. parfunetros, 
etc ••• 

-ANSI.SYS 
- DISPLAY .SYS 
- DRIVER.SYS 
-EGA.SYS 
- RAMDRIVE.sYS 
- SETVER.EXE 
- SMARTDRV.SYS 

I 
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Taleimpart 

Elelranica Llcla. 

• COMPONENTES ELETRONICOS 
EM GERAL 

DIODOS • TRANSISTORES 
• TIRISTORES • CAPACITORES 
• CIRCUITOS INTEGRADOS, ETC. 

• DISCOS RiGIDOS (65 a 260MB) 

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

• MOUSES 
(MECANICOS E 6PTICOS) 

• SCANNERS (B&P E COLORIOOS) 

• CANETAS OPTICAS 

TELEIMPORT ELETRQNICA L TOA. 
R. Santa Eflg~nia, 402 - 82 andar 

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

MULTIMETROS, CAPAdME
TROS, GERADORES DE 

BARRAS,FREQUENCTME
TROS, TESTES DE TIJBOS DE 
IMAGEM, TESTES DE CABE
CA DE VIDEO, TESTES J?E 

FLY-BACK, ALICATFS 
AMPERIMETROS E ETC.-
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UM EXEMPLO DE MONTAGEM 
DE UM CONFIG.svs_. 

Conforme jii dissemos. o arquivo de 
configur~ao CONFIG.SYS (assim co
mo o AtrrOEXEC.BAT, que veremos 
com detalhes no pr6ximo ABC DO 
PC. .. ) e um conjunto de instru~, co
mandos e parametros muito personali
zado, ou seja: intensamente dependente, 
em suas intimeras variantes e possibili
dades, do tipo de nufquina possufda pelo 
usuario (XT, 286, 386, 486, etc.), de 
quais e quantos perifericos ou dispositi
vos encontram-se acoplados a placa 
mae, de quais os PROGRAM AS aplica
tivos estao instalados no micro, e at6, ja 
considerado talo isso, do tipo de uso ou 
fim;6es costumeiras dadas ao PC pelo 
usumo ... Assim, simplesmente nao exis
te uma "f6nnula" futlca, uma especie de 
CONFIG.SYS "padrao" ••• E pratica
mente inevitavel que ele seja adaptado, 
modificado, adequado, a - rigorosamen
te - cada caso ... ! 

Como se trata de um simples arqui
vo/texto, pode ser criado pelo usumo, 
diretamente via teclado, ou atrav6s do 
PROGRAMA EDIT do DOS, ou 
atraves do COMANDO COPY CON 
(ambos esses caminhos de feituro dear
quivos/texto, ja explicados em ocasi6es 
anteriores •.. ). 

Em qualquer caso, cada COMANDO 
do CONFIG.SYS deve ser digitado/co
locado em mna 1inha (eventualmente 
obedecendo a certa ordem, quando isso 
for necessmo para o born reconheci
mento da sequencia de COMANDOS ... ) 
e, uma vez pronto e devidamente "de
nominado" (CONFIG.SYS) o arquivo 
deve ser gravado diretamente no Di
ret6rio RAIZ (C:\ se o PC do Leitor 
tiver o seu disco rfgido, como e norma 
atualmente .•• ), para que possa receber 
sua "leitura automatica", durante os 
procedimentos de boot. •. 

Um aviso final: ao adquirir um PC, 
novo ou usado, e quase certo que (ha
vendo um SISTEMA OPERACIONAL 
ja carregado ... ) ja exista um CON
FIG.SYS montado, no Diret6rio 
RA17-,. Havendo a necessidade ou con
veniencia da alterai;ao de tal arquivo, e 
"de horn alvitre" (como diziam os anti
gos ... ) renomear o CONFIG.SYS ante
rior, parn - digamos - CONFIG.OLD 
(hasta usar o COM ANDO REN CON
FlG.SYS CONFIG.OLD (enter). .. ) de 
rnodo que, se dcpois de criado o novo 
CONFlG_')YS, algurna coisa dcr crra-

1 do, as VC/CS ale "travando" ludo, scra 
sulicientc dar nova partida ao micro, 
atravcs de um disquctc corn SISTl!\1/\ 
(C0\11\NDOS csscnciais c I\IH)UI 
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VOS DE SISTEMA do DOS ••• ) no dri
ve A, acessar a unidade C e ••. desreno
mear o arquivo, com o COMANDO 
REN CONFIG.OLD CONFIG.SYS 
(enter)... DaC, com um novo boot, tudo 
voltara a ser como antes, no quartel de 
Abrantes (hoje estamos mesmo ar
queo16gicos ••. ). 

Quern ainda n.iio tiver muita conf"ian-
~ no pr6prio "taco", podera sempre re
correr a um amigo mais experiente no 
assunto, pedindo-lhe que monte um 
CONFIG.SYS conveniente para suas 
necessidades e compatfvel com sua ma
quina/dispositivos/ programas... De 
qualquer modo, e born tratar de ir 
aprendendo e praticando, j' que os ar
quivos de configurac;iio constituem a 
pr6pria essencia do born funcionamento 
do micro, e do born "relacionamento" 
do PC com O usuario, 0 SISTEMA e OS 

PROGRAMAS utilizados •.. 

••••• 
Supondo que o usuario tenha um mi

cro 386 com DOS de 5.0 para cima (e, 
eventualmente, o ambiente grafico 
WINDOWS •.. ) e um moden instalado, o 
CONFIG.SYS poderia ser montado as
sim: (- QUADRO 4). 

DEVICE =C:\ DOS\ HIM EM.SYS 
DEVICE=C:\ DOS\ EMM386.EXE 
DOS= HIGH,UMB 
FILES=30 

No caso, ambos (HlMEM.SYS e 
EMM386.EXF. .. ) encontram-se no Di
ret6rio DOS, e ele est§ diretamente sob 
o C:\ (RAIZ). Dando o mapa direiti
nho para o CONFIG.SYS, ele nao tera 
problemas em encontrar os requeridos 
programas de controladores. gerencia
dores, etc., para devidamente carrega
los em mem6ria, nas zonas determina
das. .. ! 

••••• 
McSs que vem abriremos o ABC DO 

PC (INFORMATICA PRATICA), de
talhando a montagem do AtrrOE
XEC.BAT, para em seguida avanc;:ar 
ainda mais nesse verdadeiro CURSI
NHO DE DOS que, a julgar pelas cartas 
recebidas, est§ agradando em cheio A 
turma, e correspondendo plenamente ao 
que Voces queriarn e pediram para a 
Se~ii.o ••• ! Imperdfvel, portanto, a pr6xi
ma APE (cada vez mais "gorda" em In
fo~ao, conforme Voces merecem._). 
Ate la. •. ! 

••••• 

SHELL=C:\ DOS\ COMMAND.COM/E:1024 
OEVICEHIGH =C:\ MODEN.SYS 

No qual, a primeira linha manda car
regar o gerenciador de mem6ria esten
dida, a segunda linha manda carregar o 
gerenciador de mem6ria expandida/su
perior, a terceira linha diz para o SIS-

1 
TEMA se colocar na mem6ria superior 
(e, se "faltar espa~o", colocar o "resto" 
na mem6ria estendida. •. ), a quarta linha 
determina que ate 30 arquivos possam 
ser simultaneamente abertos pelo DOS, 
a quinta linha determina que o COM
MAND.COM deve ser procurado no 
Diret6rio DOS sob o Diret6rio RAIZ 
(C:\ ) e que 1024 bytes sejam "reserva
dos" para o ambiente do DOS, e a sexta 
e dltima linha manda carregar o contro
lador do moden (cujo arquivo MO
DEN.SYS encontra-se no Diret6rio 
RAIZ. .. ) na mem6ria superior (se la 
existir espa<;o, caso contrario o dito ar
quivo de controlador scra carregado na 
mcm6ria convcncional ... ). 

Notcm, nas duas primcira'i linhas, a 
ctcrna ncccssidade de se dar o PATI I 
(caminho) complcto para os arquivos 
mcncionados nos comandos DEVICE ... 
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OCCIDENTAL SCHOOLS ••••••• 2i! CAPA 
ORIONTEC ENGENHARIA ELETRONICA • • 10 
PROSERGRAF ••••••••••••••••• 56 
STEELBEK • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 56 
TECNO TRACE • • • • • • • • • • • • • • • • 54 
TELEIMPORT ELETRONICA • • • • • • • • • 63 
TRON AC. P/INSTR. MUS. • • • • • • • • • • 11 
UNIX •••••••••••••••• , , • • • • • 18 

I fflffltffifflPPPmlfflfflliBIDfflPPffltlMlffll 
VERAS COMPANY ••• , •••••••••• , 18 
XEMIRAK ELETRO ELETRONICA •••• , • 11 
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