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A 
EDITORIAL 

s ferias; de inverno cstao af, c grandc parte de nossos Lei tores, que 
estudam em cursos regularcs, tcra mais tempo para dedicar ao seu 
Hobby, ao aprendizado pratico da Elctronica (e agorn, tambem ao 
aprofundamcnto no uso do scu micrncomputador. .. )1 

Para nao "passar batido", APE vcm com uma cargade informai;ocs 
rcalrncnle "brava" (cada vcz mais o Leitor tern "mais Rcvista" dentro de APE ... ), 
incluindo uma s6rie de rnontc'lgcns, ao mesmo tempo simples e cfetivas (como 
sempre, todas baseadas apenas em componcnlcs eomuns, de baixo custo c facil 
aquisir;ao ... ), utcis em suas v{irias areas de aplicar;i"to ... Tudo explicadinho, 
trazcndo ao alcance mesmo do mais ''verde" dos iniciantcs, as realizar;oes dos 
projetos, como e nomrn em APR .. 

0 Suplemcnto ABC DA ELETR()NICA ("emhutido" em APE 
dcsdc o numero 56 ... ) traz a importante sequcncia das "Aulas" sohre os Integrados 
Digitc'lis, apresentando conceitos fundarnentais quc se hem assimilados - per
rnitirao ao Leitor/" Aluno", em breve fut.urn, ale criar seus pr6prios projeLinhos na 
area ... 

Na Ser;ao A BC DO PC (INFORMATlCA PRA TICA), desta feila 
puramcntc t6cnica (ainda que - corno sempre - cscrita em tennos de facil 
enlendimcnto mesrno ao principianlc ... ), um aprofundamcnto no cstudo pr:llico 
dos ch,unados "arquivos de configurar;ao", centrado agora no AUTOEXEC. BAT, 
com o quc o Lcitor vai, pouco a pouco, aprendcndo a configurar seu micro sem a 
ajuda de "tccnicos" (que, salvo raras exccc;:ocs. "cobram rnuito c fazcm pouco", 
como todos sahemos ... ) ! 

Enfim: uma "rcnca" de tecnologia aplicada. traduzida na lingua
gem quc Voces entendem, cnfatizando cada vcz mais a filosofia prestaclora de 
serYi\'.os quc APE adota, visando sempre a illlcgrai;,lo Rcvista/Leitor c Lcitori 
Tecnologia, de fonna suave, "scm dor", por6m scgura e C0mplela em suas bases ... ! 
Como nalural "crcscimcnto" do conleudo de APE, c tambcm das suas Sub-Ser;oes 
c Suplcmenlos, o Leilor, depois de regalar-se com as 6Limas maL6rias colllidas no 
preseme exemplar, pode esperar. com justificacla ansiedadc, o pr6ximo numcro, 
ainda mais ·'rechcado" , espccialmcntc dcdicado a um perfodo cm quc a maioria 
dos jovcns Lem mais Lempo para dedicar aos scus inlercsscs diretos! 
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CRISTAi$ OSCILADORES 

1MHZ- 2 MHZ- 2.4576MHZ-
3.575611 MHZ· 3.579545 MHZ· 4 MHZ· 

6MHZ - 6.144 MHZ· 8 MHZ· 10 MHZ-
11.1600 MHZ -12 MHZ-14.3180 MHZ· 

18 MHZ· 18,4320 MHZ 

E OUTROS SOB ENCOMENDA 

Rua Vit6ria, 395 - 10 And. - Conj. 103 
CEP 01210-001 - Sao Paulo· SP 

-INSTRUCOES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS 

· • ~• ~ Ins~ aqul descrltaa ck,s~iK,s ptlnctplantes ou 
. . . . ~nde bl11 mutta prMtca e constftuem um vetdadelroM!M-MANUAL DE 

.!IQNT~~;,.~o para a reallzaqlo de todo e qualq~~Jte Eletr6nle11 
{~:,~.,~~ti.s em A.P.E., eejam os moatrados em~~ 911·outnta publ
~"•>• ~e que ®Qrrerem dtlvldas, durante amontqemCIJ ~ ~ 
Jo; ~d.,...ao~el:or consultar as ,reaentes lnatrugoes, 'Ctlio:ClltMer Gerale 

. Petrn{tr)e · · · · qi.le estejam SSU:,AE presentes aqui, nn primeltalPtiOltlasd• 
t9(k>exr A.P.E. · · . . . 

OS COMPONENTES 

• Em todos os clrcultos, dos mats slmples aos mals 
complexes, exlstem, baslcamente, dols tlpos de pe
~as: as POLAAIZADAS e as NAO POLARIZADAS. Os 
componentes NAO POLARIZADOS sAo, na sua 
grande malorla, RESISTORES e CAPACITORES 
comuns. Podem ser llgados "daqul pra 14 ou de IA 
pr!\ cA", sem problemas. O Onlco requlslto 6 reco
nhecer-se prevlamente o valor (e outros parAme
tros) do componente, para llg€rlo no 1ugar certD do 
clrculto. 0 "TABELAO• A.P.E, dA todas as "d:cas• 
para a leltura dos valores e oodlgos dos RESISTO
RES, CAPACITORES POLl~STER, CAPCITOAES 
DISCO CERAMICOS, etc. Sempre que surglrem dil• 
vldas ou •esqueclmentos•, as lnstru90es do "TA
BELAO" devem ser consultadas. 

• Os prlnclpals componentes dos clrcultos slio, na 
malorla das vezes, POLARIZADOS, ou se]a, seus 
terminals, plnos ou •pernas' !Am posl9llo carta e 
11nlca para serem llgados ao clrcultol Entre tals 
componentes, destacam-se os DIODOS, LEDs, 
SCRs, TRIACs, TRANSfSTORES (blpolares, lets, 
unljun¢es, etc.), CAPACITORES ELETROI..ITICOS, 
CIRCUITOS INTEGRADOS, etc. ~ mullo lmporlante 
que, antes de se lnlclar qualquer monlagem, o Lei
tor ldenUllque corretamente os "nomes• e posl95es 
relatlvas dos tenmlnals desses componentes, IA que 

qualquer lnversao na hora das sofQagens ocaslo
nara o nlo func:lonarnemo do clrculto, al<!m de 
eventuals danos ao pr6prlo componente erronea• 
mente llgado, 0 "TABELAO" mostra a grande malo• 
rla dos componentes normalmente utlllzados nas 
montegens de A,P,E., em suas apar6nclas, plna-

1191111, e ~ Quando, em algum clrculto publ 
caaf(, surglr um ou mals componentes cujo "Visual" 
nAo esteja relaclonado no "TABELAo•, as necessA
rlas lnlorm1190es ser/lo lornecldas ]unto ao texto 
descrltlvo da respectlva montagem, atraws de llus
tra¢es claras e objetlvas. 

LIGANDO E SOLDANDO 

• Prallcamente lodes as montagens aqul publlcadas 
sllo lmplementadas no slslema de CIRCUITO IM
PRESSO, asslm as lnstruyOes a segulr referem-se 
aos culdados bblcos necessArlos 11-tbcnlca de 
montagem. 0 carAter geral das recomenda90es, 
contudo, faz com que elas tembAm seJam vAlldas 
para eventuals outru t~cnlcas de montegem (em 
ponte, em barra, etc.), 

• Deve ser eanpre uUllzado ferro de soldar leve, de 
ponta fine, e de balxa "wattagem• (mAxlmo 30 
watts). A solda !afnb6m deve ser flna, de boa quail• 
dade e de balxq, ponlo de fus!o (tlpo 60/40 ou 
63/37), Antes de lnlclar a soldagem, a ponta do fer• 
ro deve ser llmpa, removendo-se qualquer oxld~!io 
ou sujelra all acumuladas. Depots de llmpa e aque
elda a ponta do ferro deve ser levemente estanhada 
(espalhando-se um pouco de solda sobre ela), o 
que facllltan\ o conlalo termlco com os terminals. 

• As euperffcles cobreadas das placas de Clrrullo lm
presao devem ser rlgorosamente llmpas (com llxa 11-
na ou palha de ac;ol antes das soldagens. 0 cobra 
d8V9 ser brllhante, sem qualquer reslduo de oxl
da¢es, aujelru, gorduras, etc. (que podem obstar 
as bOM soldagens). Noter que depols de llmpas as 
llhu e plstu oobreadas n/lo devem mats ser toca
claa com oe dedoe, pols a gordura e 6cldos oontldos 

na transplra9!0 humana (mesmo que asmAos pare-
98111 llmpas e secas ... ) atacam o cobra com grande 
rapldez, prejudlcando as boas soldagens. Os !er• 
mlnals de componentes tamb6m devem estar bem 
llmpos (se precise, raspe-os com uma IAmlna ou es
tllete, at6 que o metal flque llmpo e brllhante) para 
que a solda •pegue• bem... · 

• Verlflcar sempre se nao exlstem defeltos no padn\o 
cobreado da placa. Conslatada alguma lrregularl
dade, ela deve ser sanada anllls de se colocar os 
componentes na placa. Pequenas falhas no cobra 
podem ser facllmente recompostas com uma gotlnha 
de solda culdadosamente apllcada. J6 eventuals 
•curtos• entre llhas ou plstas, oodem ser removldos 
raspando-se o defelto com uma ferramenta de ponta 
aflada. 

• Coloque todos os componentes na placa orlentan
do-se sempre pelo "chapeado' mostrado Junto lls 
lnstru¢es de cada montagem. Aten,;Ao aos compo
nentes POLARIZADOS e as suas posk;Oes relatlvas 
(INTEGRADOS, TRANSfSTORES, DIODOS, CAPA• 
CITORES ELETROLITICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, 
etc.). 

• Aten,;Ao tamb6m aos valores das demals p~as 
(NAO POLAAIZADASJ. Oualquer duvlda, consu lie os 
desenhos da respectlva montagem, elou o "TA· 
BEL.AO•. 

• Durante as soldagens, evlte sobreaquecer os com
ponentes (que podem danlflcar-se pelo calor exces
slvo desenvolvldo numa soldagem mul!o demo rad a). 
Se uma soldagem •nAo d6 certo• nos prlmelros 5 
segundos, reUre o ferro, espere a llga,ao esfrlar e 
tente novamente, com calma e aten.;!o. 

• Evita excesso (que pode gerar corrlmentos e •cur
ios") de solda ou falta (qua pode ocaslonar m6 co
nex!o) desta. Um bom ponto de solda deve flcar llso 
e brllhante ao termlnar. Se a solda, ap6s es!rlar, 
mostrar-se rugosa e fosca, lsso lndlca uma conex!o 
mal fella (tanto el6trlca quanto mecanlcamente). 

• Apenas corte os excessos dos terminals ou pontas 
de flos (pelo !ado cobreado) ap6s rlgorosa con• 
ferllncla quanto aos valores, poslgOes, polarldades, 
etc., de todas as pegas, componentes, llga¢.es pe
rlf6rlcas (aquelas externas a placa), etc. ~ mullo 
dlflcll reaprovellar ou corrlglr a posl,;Ao de um com
ponente cujos terminals IA ten ham sldo cortados. 

• ATENQAO b lnstru90es de callbra9Ao, ajuste e utl• 
llza9Ao dos proJetos. Evita a utlllza,llo de peyas 
com valores ou caracterrstlcas dlrerenlall daquelas 
lndlcadas na LISTA DE PEQAS. Lela sempre TODO o 
arllgo antes de montar ou utlllzar o clrculto, Expe
rlmenta90es apenas devem seri!lntadas por aque
les que j4 t&m um razo4vel conheclmento ou prAtlca 
e sempre guladas pelo bom senso. Eventualmente, 
nos pr6prlos textos descrlllvos exlstem suges!Oes 
para experlmenta91les. Procure segulr tals su
ges!Oes se qulser tentar alguma modlflca9Ao ... 

• ATENQAO h lsola90es, prlnclpalmente nos clrcul
tos ou dlsposltlvos que trabalhem sob tenslles e/ou 
correnles elevadas. Ouando a utlllza,;Ao exlglr co
nex!lo direta a rede de C,A. domlclllar (110 ou 220 
volts) DESUGUE a chave geral da lnstala,Ao local 
lllllae de promover essa conexllo, Nos dlposltlvos 
aUmentados com pllhas ou baterlas. se forem del
xados fora de opera,Ao por longos perfodos, 
conv6m reUrar as pllhas ou baterlas, evltando da• 
nos por "Vazamento• das pastas qulmlcas (fortemen• 
te corrostvas) contldas no Interior dessas fontes de 
energla. 



'TABELAO A.P.E: 
RE SI STORES 

~ 
. 1t ALGARISM◊ 

~:::::: ::! • t• ALOAFUSMO 

l• - ~ ·:-- MUL.TIPUCAOOR 
4 • "TOLERANCIA 

fAIXA 
VALOR EM OHMS 

OHMS 

-c:J--

1.a • 2.a CODIGO 
COR faixas J.a faixa 4_a taixa 

preto 0 
marrom 1 x10 1o/c 
vermelho 2 X 100 2% 
laranja 3 X 1000 3% 
amarelo 4 X 1()()()0 4% 

verde 5 X 100000 
azul 6 X 1000000 
violeta 7 
cinza 8 
branco 9 
ouro X 0,1 5% 
prata X 0,01 10% 

(sem cor) 20% 

EXEMPLOS 

MARROM VERMELHO MARROM 

PRETO VERMELHO PRETO 

MARROM LARANJA VERDE 

OURO PRATA MAR ROM 

100n 22 K!l 1 M!l 

5% 1()')1; 1% 

VALOR EM ---1 f--- PICOf"ARADS 

1,a e 2.a CODIGO 
COR fa1xas 3il faixa 4il faixa s.a tafxa 

preto 0 20% 

marrom 1 X 10 
vermelho 2 X 100 250V 

laranja 3 X 1000 

amarelo 4 X 10000 400V 

verde 5 X 100000 

azul 6 X 1000000 630V 

vioteta 7 
c1nza 8 
branco 9 10% 

EXEMPLOS_ 

MAR ROM AMARELO VERMELHO 

PRETO VIOLETA VERMELHO 

LARANJA VERMELHO AMARELO 

BRANCO PRETO BRANCO 

VERMELHO AZUL AMARELO 

10KpF OOnFI 4K7pF (4n7i 220KpF (220nF) 

10% 20% 10% 

250 V 630V 400 V 

TRANSiSTORES BIPOLARES 

AT~ lOpF 

B 0,10pF 

C 0,25pF 

D 0,50pF 

F 1pF 

G 2pF 

472 K 

223 M 

101 J 

103 M 

C 

SERIEt;) 
B PNP 

BC 

<" 
<fl 

" 
EX£ MPLOS 

NPN 
BC~6 
BCb47 
BC'48 
BC 649 

PNP 

BCb56 
BC~57 
BCS!58 
BC 5!59 

AXIAL 

SERI~ sr 

" <" 

" 
E'XEMPI..O 

BF494 f NPNJ 

EXEMPLDS 

NPN 
8013~ 
80137 
80139 

PNP 
80136 
80138 
80140 

SE l £ 

Tl~ 

"ctr 

E'XEMPI..OS 
NPN 

TIP29 
TIP3l 
TIP4l 
TIP49 

PN9 
TlP30 
TIP32 
TIP42 

C APAC!TOf!:ES E LE TROLiTICOS .-=- -=+ =;:i=fi□r-7 
RA.DIAL 

CIRCUIT0~ 

"""""' -~ 
lNTEGRADOf 

□ 1 2 3 4 

VIST0S 

!5~&- 741 3140 

LM380N8 LM 306 

01000 ZENER 

• 

D ...... ,,.,, .. . :,. .... D 
P .. ~ CIMA - EXEMPLOS 7 2 5 4 !5 6 7 6 D 

1234!56769 

I 4001-4011-4013-409'.3 VIST0S POR CIMA- EXEMPLOS 

LM 324f""LM3B0-4069-TBAB20 I 4017~4049· 4060 - I LM 5914- LM :!91 ~-TUOAA~~ 

f'OTO-TRANSISTOR MIC ELETRETO 

£~ C ~-(Tl 

OEMPLO ~/'v\ ,+iVJ --~+ 
TIL78 ~E ~ 

PILtiAS + 

TOLERANCIA 

F 

G 

H 

K 

ACIMA DE 10pF 

1% M 

2% p 

3% s 
5% z 

10% 

EXEMPLOS 

4,7 KpF (4n ) 

22KpF {22nF) 

100 pF 

10KpF (10nFl 

20% 

+100% 

+ 50% 

+ 80% 

0\11'. 

20% 

20% 

10% 

20% 

5% 

20% 

EXEMPLOS 

TIC 206 TIC 216 
TIC226- TIC 236 

SClh 

EXEIIPLOS 

nc ~ TlC116 
TIC 126 

OIOOOS 

r;:: r lN4002 
lH 4003 

1 N 4004 

1N 4001 

J:.!Q!. 

POTENCl5METRO 

CA~ClTOR VA.RIAVE L 

1 

m 
2 

CERiM!CO 

jf 
iT, 

Pus .. - &UT TON 

1 2 

Pl .lllTICO 

3 
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SETA SEQUENCIAL ELEVADA (PNEICULOS) I 
COMPLEMENT ANDO UM PROJETO JA PUBLICADO EM NUMERO ANTE
RIOR DE APE, 0 BRAKE LIGHT SUPER-MAQUINA, TRAZEMOS AGORA 
(BASEADO NA ESTRUTURA SUPER-SIMPLES DE UM PROJETO MOS
TRADO NA APE ANTERIOR ••• ) A SETA SEQUENCIAL ELEVADA Pl 
VE{CULOS (SESEQ), QUE ACRESCENTA IMPORT ANTE ITEM DE SEGU
RAN<;:A AOS CARROS, NA FORM A DE UM INDICADOR DINAMICO PARA 
AS SETAS LUMINOSAS "AVISADORAS'' DE QUE O MOTORISTA PRE
TENDE VIRAR PARA cA OU PARA LA ... ! 0 PROJETO FOi "BOLADO" E 
LEIAUTADODEMODOAFACILITARAOMAXIMONAOSOAMONTAGEM 
COMO TAMBEM A INSTALA<;:AO, E ATE A SUA PROPRIA "ACO
MODAyAO" FISICA JUNTO A PA RTE INTERNA DO VIDRO TRASEIRO DO 
CARRO, EM VARIAS OP<;:OES PRATICAS, ELEGANTES E EFETIVAS ... ! 
TRATA-SE DE UM EVIDENTE MODULO DUPLO, OU SEJA: QUE DEVE SER 
MONT ADO EM DUPLICAT A, PERFAZENDO AS FUNyOES INDICADORAS 
DAS SETAS DIRECIONAIS DIRE/TA E ESQUERDA ... A PARTE PURA
MENTE "ELETf31CA" DA INSTALAyAO DO SESEQ TAMBEM FOi, DEN
TRO DO POSSIVEL, "UNIVERSALIZADA", DE MODO QUE O DISPOSITI
VO POSS A SER CONVENIENTEMENTE APROVEIT ADO NOS MAIS DIVER
SOS VEICULOS, NACIONAIS OU IMPORT ADOS, CUJOS ORIGINAIS SIS
TEMAS DE ACIO~AMENTO OU COMA~DO DAS "SETAS DE DIRE<;:AO" 
OBEDEyAM A VARIAS CONFIGURAyOES CIRCUITAIS .•. 0 CUSTO FI
NAL, DA PARTE ELETRC>NICA DA MONTAG EM, E BAIXO (CONSIDERADA 
S~A VALIDADE, E COMPARADO COM DISPOSITIVOS COMERCIAIS, DO 
GENERO ••• ) E DIVERSAS POSSIBILIDADES DE ACABAMENTO PODEM 
SER ADOTADAS PELO LEITOR/HOBBYST A, A PARTIR DAS SUGESTOES 
BASIC AS APRESENT ADAS NA PRESENTE DESCRlyAO ... 

OS "AVISos·LUMINOSOS 
ESSENCIAIS (E OBRIGAT6RIOS ... ) 

NOS VEfCULOS 

Pe las Leise Regulamentos que 
regem o assunto, os veiculos de transito 
urbano, ou para utiliza¢io em esrradas, 
sejam carros, caminhoes ou coisa que o 
valha, devem possuir alguma<; sinaliza
\'.OOS luminosas obrigatorias, entre elas 

as luzes traseiras "avisadoras" da frena
gem, as lantemas normais, e as luzes 
(tambem chamada-; de "setas" ... ) que 
indicam aos outros motoristas na via, a 
inten~ao de virar a dlreita OU a esquer
da OU de "mudar de pista" (tambem a 
direita ou a esquerda ... ). E certo que os 
equipamentos com os quais os veiculos 
saem de fabrica, sao teoricamente sufi
cientes (alem de - obviamente - obede
cerem as disposi~oes regulamentares ... ) 

para tais fun~oes... Porem, moderna
mente, com o transito cada vez •mah; 
"louco" e desordenado, e com a cres
cente quantidade de veiculos nas vias 
publicas (mas ou estradas ... ). uma serie 
de implementos passou a ser -vantajosa
mente - acrescentada as sinaliza~oes 
regulamentares, no sentido de melhorar 
as condi~oes de seguran~a (sem infrin
gir os regulamentos vigentes ... ). 

Aqui mesmo em APE, o Lei
tor/Hobbysta ja viu o projeto (que ate 
hoje faz grande sucesso, comprovado 
pelas solicita~oes de KITs junto a Cou
cessionaria exclusiva ... ) do BRAKE 
LIGHT SUPER-MAQUINA. um vali
oso complemen to a luz de freio original, 
a ser colocado intemamente junto ao 
vidro traseiro do carro, e que mostra (ao 
seracionadoopedal de frenagem ... ) um 
conjunto dinamico de luzes vermelbas 
sequenciais convergentes, "reforcando" 
claramente o aviso costumeiro, alem de 
ser posicionado numa "altura" que ofc
rece visualizacao muito mais cfetiva do 
que as luzes de freio "tradicionais" ... 

Opresente projetocomplemen
taareferidamontagem, nafonnade um 
par de displays baseados em LEDs, com 
a clara iconografia de "setas", que (a 
partir do acionamento da "alavanca" do 
"pisca de dire~ao", junto ao volante ... ) 
se movimentam, sequencialmente, in
dicando sem a menor sombra de duvida 
a "intencao" de modificacao do trajeto 
porparte domotorista, aocondutordo(s) 
vefculo(s) que vem atras ... ! 

A instala~ao recomendada e 
tambem feita junto ao vidro traseiro do 
vefculo, com o par de m6dulos do SE
SEQ colocado em posicoes claramente 
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visfveis e - sob todos os aspectos - se
guras, tanto para o usuario quanto para 
os demais motoristas (serlio dados deta
lhes no decorrer da presente materia ... ). 
Alem disso, a disposi1rao puramente 
"eletrica" da instala\;lio foi dimensiona
da de forma universal, de modo a ser 
acoplavel a qualquer sisterma eletrico 
utilizado no vefculo para o acionamento 
e comando originais das "luzes de 
dire\;lio" ... Os dois m6dulos do SESEQ 
foram projetados e "leiautados" de 
forma que, com simples adapta\;6es e 
modificalr6es apenas na cabagem, podem 
ser instalados em veiculos os mais diver
sos, conforme V oces verao no decorrer 
do presente artigo ... 

Recomendamos (principal
mente se o caro Leitor/Hobbysta for 
ainda um "come~te" nas coisas da 
Eletronica Pratica ... ) uma leitura com
pleta da presente materia, antes de ser 
tomada a decislio demon tag em e u tiliza
\;liO do SESEQ ... De qualquer modo, a 
realiza\;lio, instala\;liO e utiliza\;liO do 
dispositivo, slio tao simples, e tao vali
das., que a concluslio podera ser apenas 
uma: CONSTRUIR E USAR ... Vejam 
s6: 

••••• 

-FIG.1-DIAGRAMAESQUEMATI
CO DO CIRCUITO - No centro do 
arranjo esta um Integrado Digital da 
"familia" C.MOS, um 4017 ... Original
mente trata-se de um sequenciador ou 
contador de decada, com ( obviamente ... ) 
10 saidas, das quais apenas as quatro 
primeiras slio efetivamente utilizadas 
(respectivamente manifestadas atraves 
dos pinos 3-2-4-7 ... ). A quinta safda 
(pino 10) e, propositalmente, deixada 
"em aberto", de modo que o sequencia
mento mostre um nitido "intervalo" en
tre o seu fim e o seu re-come\;O ... A sex ta 
saida de sequenciamento do 4017, pre
sente no pino 1, reseta todo o sistema, 
aplicada que esta ao pino 15 de "zera
mento" dacontagem ... 0 clock (trem de 
pulsos a ser "contado" e sequenciado 
pelo Integrado ... ) e obtido da formamais 
incrivelmente simples e economica, re
colhendo-se a brusca varia\;liO de Ten
slio sobre o anodo de um LED "pisca" 
(MCL5151P) que, energizado via resis
tor limitador de 5 lOR, fornece cerca de 
3 Hz ao m6dulo centrado no 4017, via 
pino 14 deste ... Observem que, no intui
to de proteger o Integrado contra Ten
s6es even tualmente muito altas, presen
tes no sistema eletrico do veiculo, essa 
parte do circuito tern sua alimenta\;liO 

limitada a um maximo de 12 VCC, 
para.metro este determinado pelo diodo 
zener, protegido pelo resistor de 33R, e 
com o auxflio de filtragem e desacopla
mento proporcionado pelo capacitorele
trolitico de 220u... Quanto ils safdas 
ativas do 4017, atraves de resistores de 
47K slio acopladas ils bases de quatro 
transfstores BC548, cada um deles apre
sentando, como carga de coletor uma 
"fila" de 5 LEDs vermelhos, em serie ... 
Tai sistema e disposilrllo simplifica mui
to o circuito, uma vez que baixa Poten
cia final e manejada pelos transfstores 
(permitindo o uso de meros "BCs" ... ), 
enquanto que excelente luminosidade 
pode ser esperada dos ditos LEDs, sem 
nem mesmo a prOte\;liO do costumeiro 
resistor limitador, uma vez que a "soma" 
das quedas de Tenslio nos LEDs e na 
pr6pria jun \;lio in tern a de cad a transistor 
driver perfaz praticamente os 12 V da 
alimenta\;liO nominal, satisfazendo to
dos os requisitos e parametros/limites 
dos componentes envolvidos ... Notem, 
porem, que a energia para esse setor de 
"Potencia" do circuito (transistores e 
respectivos LEDs), e "puxada" direta
mente dos 12V nominais do sistema 
eletrico do veiculo (com a intervenien
cia dos controles de acionamento das 

12V +'>-----------------'--------------------------~ 

12V 
1W 

33R 

~ 

510R 

100K 14 

MCL5151P 

16 

3 
47K 

BC548 

15 

13 

8 

2 
47K 

BC548 

+ 
220µ 
16V 

20 X 

LEDS 

Fig.I 
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I 

~220U 

'o+~ 0 

o-t::=i--0 ~ e Oi::::::}-O Q~ ~ 
100K ~ a, -, 

o-c:::1-0 o~ 
(o\~ 0 o-'-~ 
MCL5151P 

setas, confonne veremos mais adiante ... ) , 
uma vez que eventuais "exccssos" em 
tais m6dulos podem, tranquilamente, 
sertolerados pelo circuito e pelas pe;;as ... 
Nern e preciso reafinnar que a alimen
ta~ao geral ficanos 12 VCC convencio
nais, encontrados no sistema eletrico de 
vefculos, apenas que com o chaveamen
to introduzido no percurso, confonne 
veremos ... A parte puramente visual do 
display tern, nesse tipo de montagem, 
muita import:ancia, independentemen te 
da disposi;;ao eletronica do conjunto ... 
Tais detalhes serao visto mais a frente, 
no devido momento ... 

••••• 
- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPECIFICO - Como o 
pr6prio display do SESEQ foi le iautado 
sobre a placa de Circuito Impresso que 
acondiciona os demais componentes, 
est.a resultou numa fonna retangular 
alongada, pelos motivos esteticos e prati
cos que se verificarao a seguir... De 
qualquer modo, o conjunto de ilhas e 
pistas (marcados em negro, na figura, 
que esta em escala 1 :1 tamanbo natu
ral...) nao e complicado, podendo ser 
facilmente copiado pelo Leitor/Hobbys
ta e realizado por quaisquer dos conven
cionais metodos de tra;;agem ... Enfati
zamos a necessidade de se respeitar ri
gorosamente tamanhos, posi;;oes e ar-

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4017B 

• 4 - Transistores BC548 ou 
equivalentes 

• 1 - LED "pisca", tipo 
MCL5151P 

• 1 Diodo zener para 12V x 1 W 
• 20- LEDs vennelhos, redondos, 

5 mm, de alto rendimento 
luminoso 

• 1 - Resistor 33R x l/4W 
el - Resistor 510R x l/4W 
• 4 - Resistores 47K x 1/4W 
• 1 - Resistor lO0K x I/4W 
• 1 - Capacitor (eletrolitico) 

220u X 16V 
• 1 Placa de Circuito Impresso, 

especifica para a montagem 
(12,8 x 4,2 cm.) 

• 6 Metros de cabo paralelo 
polarizado, vennelho/preto, 
para as conex6es de 
acionamento de alimenta;;ao 
do SESEQ (ver diagramas 
mais adiante ... ) 

• - Fio e solda para as liga;;oes .,~~-~~0 . 
~~~~;J/// ~' 

• 1 - Caixa em plastico ou metal, de 

preferencia com acabamento 
preto fosco, com dimens6es 

Fig.2 

0 

0 
Fig.3 

mfnimasde 13,5 x4,5 x 3,0cm, 
e na qua! possa ser aberta 
uma "janela" retangular e 
frontal medindo cerca de 
7,5 x 3,5 cm. 

• 1 - "Mascara" de acrilico trans
parente vermelho, para filtra 
gem e cobertura da "janela" 
citada no item anterior, 
com medidas aproximadas 
de 8,0 x 4, cm. 

• - Parafusos, porcas, bra;;adei
ras, suportes, adesivos, 
etc., para fixa;;oes diversas, 
nao s6 na instala~ao interna 
do circuito na sua caixa, 
como tambem na acomoda
~ao final do SESEQ no carro ... 

-NOTA IMPORTANTE
Se alguem ainda nao "perce
beu", numa instala;;ao auto
motivanonnal, parasuafun;;ao 
explicit.a de seta sequencial, 
serao necessarios D01S con
juntos comp le Los do SESEQ ... 
Dessa fonna, tudo o que foi 
relacionado naLISTA DEPE
<;AS e anexos, deve - cer
tamente - ser considerado 
EM DOBRO, na pratica ... 
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I A ALIMENTACAO (12 VCC) VIA SISTEMA DE CONTROLE 
____ ___, (CHAVE, RELES,ETC.)D0 ACIONAMENTO DAS SETAS {VER FIG.8) 

b VERMELHO 

G> PRETO 

ranjo geral do padrao cobreado, para que 
o resultado seja esteticamente perfeito 
(e tambem paraevitarproblemas naarea 
eletro-eletronica da montagcm ... ). Ter
minada a confec~ao da placa, esta deve 
ser conferida cuidadosamente em sua 
facecobreada, com o diagrama ... Even
tuais crros, falhas, "curtos" ou imper
fei~oes, podem (e devem ... ) ser corri
gidos nesse estagio da realizaifiiO ... 0 
Leitor/Hobbysta, principalmente se for 
um recem-chegado ao "clube", deve 
consultar e seguir as INSTRU<;OES 
GERAIS PARA AS MONTAGENS 
(que estao sempre numa das primeiras 
paginas da Revista ... ) para um perfeito 
aproveitamento da tecnica de ·monta
gem em Circuito Impresso ... 

. FIG. 3 · "CHAPEADO" DA MON
TAGEM - 0 lado nao cobreado da 
placa, mostra a coloca~o e completa 
identifica~o de cada um dos compo
nentes do circuito ... Quern optar pela 
aquisi~ao do conjunto na forma de KIT, 
ja recebera suas placas demarcadas em 
silk-screen exatamentenos "confoIIBes" 
da figura 3, o que muito facilita a etapa 
de inser~ao/soldagem das pe~as ... En
tretanto, mesmo quern resolver "tocar o 
barco" porcontapr6pria, realizando tudo 
por suas pr6prias maos, nao encontrara 
grandes dificuldades em interpretar e 
corretamente posicionar os componen
tes de acordo com o diagrama ... Os 
pontos mais importantes situam-se no 
posicionamento dos componentes po
larizados, quais sejam: olntegrado, com 
suaextremidademarcada voltadaparao 
zener de 12V, os quatro transfstores 
BC548, todos com seus lados "chatos'' 

I 
..... + 

0 0 
SESEO 

I.ADO DOS 
COMPONENTES 

0 
...... 
I 

voltados para cima (na posi~ao em que 
a placa e observada, na figura ... ), o ze ner 
, com sua extremidade de catodo (mar
cada com um anel ou faixa ... ) "apontan
do" para o LED "pisca" MCL515 l P, 
este ( o LED "pisca" ... ) com seu terminal 
de catodo (indicado pelo chanfro late
ral ... ) voltado para a borda pr6xima da 
placa, o capacitor eletrolitico com a sua 
polaridade de tenninais respeitada, e os 
20 LEDs do display , todos, com seus 
lados chanfrados de catodo voltados 
para baixo, na posi~ao mostrada ... Alem 
disso, e importante nao esquecer dos 
dois jumpers (simples pedaifos de fio 
interligando ilhas/furos especfficos ... ) 
codificadoscomoJl eJ2. Aten~ao tam
bem aos valores dos resistores comuns, 
em fun~ao dos locais que ocupam na 
placa ... E importante, para a estetica 
final do conjunto, que os 20 LEDs do 
display tenham suas "cabe~as" posicio
nadas em nfvel relativamente alto (em 
compara~ao com os demais componen
tes ... ) na placa, alinhando-se tambem 
rigorosamente todas as ditas "cabe~as" 
de modo que fiquem na mesma altura ... 
Todos os demais componentes devem 
ficar bem rentes a placa, inclusive o 
LED "pisca"(MCL5151P) que nao faz 
parte do display , ja que exerce, no 
circuito, funcao puramente de gera~ao 
de clock ... Todos os valores, c6digos, 
posicoes, polaridades, etc., devem ser, 
ao final, conferidos cuidadosamente, 
para s6 entao serem "amputadas" (com 
alicate de corte, pelo lado cobreado da 
placa ... ) as "sobras" das pemas e termi
nais ( obviamente depois das soldagens, 
e tambem de uma rigorosa verifica~ao 
quanto a pr6pria qualidade de todos dos 
pontos de solda ... ). 

0 

Fig.4 

-FIG.4- CONEXOESEXTERNASA. 
PLACA - Sao apenas duas as liga~s 
extemas a placa, correspondentes a en
trada da alimenta~ao CC (12V), pola
rizadas (sempre com a codificacao de 
fio vermelho para o positivo e fio preto 
para o negativo ... ). Os pontos "+" e "-" 
da placa recebem tais conexoes que, nas 
suas outras cxtremidades, terao liga~oes 
condicionadas ao sistema real de co
mando das setas de direifaO originais, 
conforme veremos mais adiante ... 

- FIG. 5 - CAIXA E ACABAMENTO 
EXTERNO ... - Na sua configura~ao 
basica ( o "modelito", certamente, aceita 
muitas varia~oes, a criterio do gosto 
estetico e da criatividade de cada um ... ), 
o circuito do SESEQ pode ser acondi
cionado num container retangular, com 
as dimens6es mfnimas relacionadas na 
figura, econtendo wna "janela" (dimen
soes basicas tambem indicadas no dia
grama ... ) para visualiza~ao do display 
de 20 LEDs, recoberta por um filtro de 
acrilico transparente vermelho (para 
melhoria do desempenho 6tico do siste
ma ... ). Ainda por razoes esteticas e de 
favorecimento da pr6pria visualiza~ao, 
convem que o acabamento externo da 
caixa seja em pre to fosco ... A fia~ao de 
alimenta~ao e controle, podera sobres
sair de uma das laterais do container ou 
aindado fundodeste ... Dependendo tam
bem da instala~ao final do par de m6du
los (nun ca esquecer que sao necessarios 
doisconjuntoscompletos doSESEQ ... ), 
serao ainda necessarios alguns imple
mentos de fixa~o, como bra~adeiras, 
suportes em "L", parafusos, etc. Outra 
possibilidade pratica para a fixaifao dos 
m6dulos do SESEQ consiste na utiliza-

1 
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r;:ao de fitas adesivas fortes, do tipo 
double face , que permitem posicionar 
as caixas de maneira firme, diretamente 
junto as superf{cies de vidro, metal ou 
plastico existentes no interior do veicu
Io, junto ao vidro traseiro, conforme 
veremos no pr6ximo diagrama ... 

- FIG. 6 - DIAGRAMAS BASICOS 
DE INSTALA<,;AO }'!SICA ... - Con
forme ja foi dito desde o inicio da pre
sente materia, a utilizar;:ao do SESEQ 
"casa" direitinho com a previa insta
Iar;:ao do BRAKE LIGHT SUPER
MAQUINA (projeto ja descrito, em 
Edir;:ao anterior de APE. .. ). Assim, de
pendendo unicamente de como e onde o 
dito BRAKE LIGHT ja se encontra 
instalado, uma das q uatro sugestoes prati
cas mostradas nas opr;:oes 6-A, 6-B, 6-C 
ou 6-D podera ser adotada , com exce
Ientes resultados esteticos, funcionais, 
visuais e de seguranr;:a ... Em qualquer 
caso, recomenda-sea colocar;:aodos dois 
m6dulos SESEQ na parte alta , elevada, 
do vidro traseiro do veiculo, enfatizando 
sua visualizar;:ao pelos motoristas dos 
veiculos que venham atras ... E born tam
Mm nao esquecer de posicionar as "se
tas" internas dos displays dos SESEQ 
(que correspondem ao sentido dinamico 
do sequenciamento ... ) sempre apontan
do para "fora", confonne sugerem os 
diagramas/exemplos ... Finalizando essa 
etapa, mesmo que o Leitor nao possua, 
instalado no seu carro, a anterior BL 
(BRAKE LIGHT), ainda assim as qua
tro sugestoes mostradas continuam va
lidas, em termos do posicionamento/ 
instalar;:ao dos dois SESEQs ... 

SESEQ BL SESEQ 

! I 

® 

SESE:;Q 

I 

© 

I 
BL 

f 

T 

CONSIDERA¥0ES SOBRE 
AINSTALA¥AO 

ELETRICA DOS MODULOS ... 

Observem que as conexoes uni
cas dos m6dulos SESEQ correspondem 
as ligar;:oes dealimentar;:ao/controle, con
figuradas no par de fios vermelho/preto 
ja indicados nos diagramas anteriores ... 
Tai sistema, simples, permite a facil 
adaptar;:ao a qualquer conjunto de co
mando original das setas de direr;:ao do 
veiculo, seja "relezado" ou nao, tenha 
ou nao o terminal ativo da respectiva 
chave (normalmente acionada por uma 
alavanca junto ao volante ... ) uma li
gar;:ao direta aos 12V positivos (ou ne
gativos ... ), e tambem de forma comple
tamente independcme ao real sistema de 
intermitencia eletrica (seja tipo bi-metal 
seja uma placa de circuito eletronico, 

SESEQ BL 

SESEQ 

! 
BL 

JANB.A, CtMASCARA EM 
ACAllco TRANSPAAENTE 
VERMB..HO (7,5 x 3,5 cm.) 

I 

' 

' 
CAIXA (MF.r AL OU PL.ASTICO) 
EM PRETO FOSCO 
(MEDIDAS Mf'llMAS) Fig.5 

nao importa ... ) utilizado originalmente 
para fazer "p1M.:ar" as luzes de direr;:ao 
normais do carro ... 

Os dois diagramas a seguir, 
ciao o "mapa da mi11a" para, segura
mente, mais de 90% das eventuais con
dii;:oes de instalai;:ao surgidas na prati
ca... Obscrvcm, en tao, com bastante 
aten~ao, as figuras e suas respectivas 
explicay0CS .. , 

••••• 
· FIG. 7 - UMA DAS POSSIBILI
DADE.S DEL'll\lSTALAyAO ELETRI
CA ... - Se a chave de controle original 
das setas normais de direr;:ao liver o seu 
terminal ativo dirctamcnte ligado ao 
positivo do sistema clctrico de 12V do 
vefculo, absolutamente nao importando 
0 metodo de altemancia OU intermiten
cia utilizado para o comando inter-

SESEO 

>>>> 

SESEQ 

Fig.6 
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mediario das ditas lampadas. hastara Ii
gar os fios vermelhos dos do is SESEQs 
respectivamente aos terminai~ de saida 
esquerdo e direito da dita chave/con
trole, conetando ainda os fios pretos dos 
SESEQs a "ma-;sa", "terra" ou chassis 
met.alico do carro, conforme indica o 
diagrama ... No esquema., as linhas trace
jadas corrcspondem asconexoesjaexis
tentes, as linhas s6lidas a fia,;ao a ser 
acrescentada, e os pontos marcados com 
"F'' indir,am as poucas conexoes a 
fazer ... 

- FIG. 8 - OUTR<\ POSSlBILIDADE 
DE INSTALAy.t\O ELETRICA ... -
Jase o terminal ativo da chavc/controle 
original das setas d;: dim;ao tiver uma 
conexao normal a "rcrra" (negativo) , 
entao os fios pretos d(ls dois SESEQs 
devem, rcspectivamente, ser ligados aos 
terminais de saida esqucrdo e direito da 
tal cbave, sendo que os fios vermelhos 
deverao ser ligados a qualquer ponto 
onde existam os 12V positivos do dr
cuito eletrico do carro ... Novamente, 
nao importa o sistema usado para o 
acionamento intermitente das originais 
lampadas de seta ... Tambcm no diagra
ma, as linhas trace.1adas indicam 
conexoes ja existentes, linhas s6lidas 
mostram a fia<;ao a ser acrescentada, e 
pontos marcados com ".F" mostram as 
liga<;oes a serem feitas ... 

••••• 

Fig.7 

Tudo instalado e ligado, con
forme diagramas anteriores, e s6 expe
rimentar o sistema, acionando a alavan
ca/chave de controle das setas, para a 
esquerda e para a direita , e observar o 
funcionamento dos m6dulos do SESEQ 
( que se <la simultaneamente, mas nao 
obrigatoriamente em sincronia dinami
ca, com as luzes de setaoriginais ... ). No 
m6dulo momentaneamente acionado, os 
quatro fcones em forma de "V" deitado, 
se deslocarao luminosamente de forma 
seq uencial, sempre "de den tro para fora" 
(numa indica<;ao super-consistente e 
clara da "in ten93-o" do motorista quanto 
ao seu trajeto ou eventual conversao ... ), 
a um ritmo de aproximadan1ente 3 Hz 
(hem "dentro", portanto, do regime de 
intermitencia exigido pelos regulamen
tos ... ). Oticamente falando, o efeito dos 
displays e bastante nitido, embora a 
luminosidade individual dos LEDs en
volvidos nao seja, certamente, taointen
sa quanto a das lampadas originais de 
aviso do vefculo ... 0 efeito dinamico 
sequencial e altamente "cbamativo" da 
aten<;lio de quern vem atras, refor<;ando 
muito ( como, alias, ea pr6pria razao de 
ser do SESEQ ... ) o aspecto seguran<;a/ 
advertencia, alem de acrescentar muita 
elegancia e modemidade ao vekulo ... ! 

••••• 
A excelente visualiza<;ao dos 

m6dulos do SESEQ eos seus para.metros 
de alimenta93-o em convencionais 

® ORIGINAL ® I~ 

SETAS SETAS . Y 
E D 

Fig.8 

12 VCC, sob regime de Corrente sur
preendentemente haixo, indica ainda 
uma outra utiliza<;ao pratica (fora do 
universo dos vefculos ... ), como sinali
zador de emergencia para indica~o 
de SAIDAS em casas de diversoes, tea
tros, cinemas, saloes de baile, restauran
tes, etc. Os modemos c6digos de segu
ran<;a para grandes ambientes de uso 
publico rezam que saidas de emergen
cia, portas para "escape" em caso de 
incendio, etc., sejam nitida e conveni
entemente sinalizadas por indicadores 
luminosos, alimentados por sistemas 
altemati vos (baterias) automaticos, acio
nados simultaneamente com eventuais 
sistemas de alarme, essas coisas ... 

Nadamaispraticoe"justinbo", 
tambem para tais fun<;5es, do que os 
m6dulos SESEQ, que podem perfeita
mente "puxar" sua alimenta<;ao justa
mente das linhas emergenciais de 12 
VCC, sempre operacionais nesses mo
mentos ... ! ■ 

iv~?ii.,; • 
/4 

0: 
1/& 1/ 
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I ALARME PROFISSIONAL P/FUSiVEIS E DISJUNTORES I 
SISTEMA SIMPLES E CONFIAVEL, DE CUSTO REDUZIDO, MANUTEN«;:AO 
"ZERO" E INSTALA«;:AO FACiLIMA, ESPECIFICAMENTE DIRIGIDO AO 
ELETRICISTA, ENGENHEIRO OU INSTALADOR PROFISSIONALI FORMADO 
POR DOIS M6DULOS, SENDO UM ODE AVISO SONORO, E O OUTRO 
(ESTE DE USO MULTIPLO, DEPENDENDO DA QUANTIDADE DE FUSIVEIS 
OU DISJUNTORES A SEREM MONITORADOS ... ) DE SENSOREAMENTO 
DAS CONDl<;OES DOS FUSIVEIS OU DISJUNTORES ••• CODIFICANDO, 
PARA FINS PRATICOS, OS MODULOS DE SENSOREAMENTO COMO "A" 
E ODE AVISO SONORO COMO "B", NUMA INSTALA<;AO COMPLETA, 
TEREMOS VARIOS MODULOS "A"INTERCALADOS ENTRE OS FUSIVEIS 
OU DISJUNTORES ELIM ONICO MODULO "B", TUDO CONFIGURADO EM 
PLAQUINHAS DE CIRCUITO IMPRESSO PEQUENAS E SIMPLES, DE FACIL 
REALIZA<;AO, INSTALA<;AO E INTERCONEXAO ... ENQUANTO TODOS OS 
FUSIVEIS/DISJUNTORES ESTIVEREM fNTEGROS, NENHUM TIPO DE 
ALARME SE MANIFESTA ••• CONTUDO, ASSIM QUE UM DOS RUPTORES 
AUTOMATICOS "ABRIR", IMEDIATA E AUTOMATICAMENTE UM SINAL 
SONORO NITIDO, INTERMITENTE ("BIP ... BIP .•• BIP ••. ") SE MANIFEST ARA, 
INDICANDO COM CLAREZA O FATO, FACILITANDO E AGILIZANDO A 
MANUTEN<;AO OU TROCA DO DISPOSITIVO, AUMENT ANDO OS INDICES 
DE SEGURAN<;A EM GRANDE NUMERO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS 
(EMBORA NADA IMPE<;A QUE O APFD SEJA TAMBEM USADO EM 
INSTALA<;OES ELETRICAS COMERCIAIS OU MESMO RESIDENCIAIS, 
COM OBVIAS VANTAGENS ... )! ENFIM: UMA CONSISTENTE MELHORIA E 
SOFISTICA<;AO PARA OS "QUADROS DE FORCA" CONVENCIONAIS, E 
UM EFETIVOITEM PROFISSIONAL, VALIDO, UTILSOB OS MAIS OIVERSOS 
ASPECTOS ... RECOMENDAMOS AO LEITOR PROFISSIONAL QUE LEIA 
COM ATEN«;:AO A PRESENTE MATERIA, ESTUDE COM LUCIDEZ AS 
POTENCIALIDADES DO PROJETO, E ... DECIDA SE VALE OU NAO A PENA 
A SUA APLICA<;AO (NOS DIZEMOS, ENFATICAMENTE, QUE SIM ... ). 

A MONITORA<;AO DE ·QUADROS 
OE FOR<;A"INDUSTRIAIS, 

COMERCIAIS OU RESIDENCIAIS ... 

Os quadros de entrada e distri
bui~ao de for~a, que trazem a energia da 
rede C.A. local para uso, separando os 

ramais, defendendo os percursos atraves 
de fusfveis ou disjuntores, adequandoas 
fia~oes e comandos, constituem impor
tante item da insta1a~ao eletrica, seja em 
fabricas,oficinas,imoveis de uso comer
cial ou profissional, e ate nas residencias 
como o sabem os profissionais do ramo ... 

Sob uso normal, a principal 
"ocorrencia" a ser monitorada (e, even
tualmente, corrigida ... ) em tais quadros 
e,justamente, a "queima" de um fusivel 
ou a abertura automatica de um disjun
tor, sempre indicativos de uma sobre
carga ( que podeou nao ser momentanea, 
e que - em qualquer caso - deve ser 
verificada em seus aspectos tecnicos, 
por razoes de seguran~a ... ). Ocorre, 
porem, que em muitos dos estabeleci
mentos profissionais, fabricas, etc., vari
os dos dispositivos e maquinarios eletri
cos sao de funcionamento bastante au
tomatizado, prescindindo do acompa
nhamento estreito por pessoas ... Obvia
mente que, estando um funcionario jun
to a urna maquina qualquer, se est.a 
repentinamente parar, uma das primeiras 
providencias sera a verifica~o do res
pectivo fusivel/disjuntor no quadro de 
for~a ou distribui~ao respectivo ... En
tretanto, maquinas que funcionam pra
ticamente "sozinbas" podem naocbamar 
a aten~ao imediatamente para tais ocor
rencias ... Nesse caso (cada vez mais 
comum, atuaJmente ... ) um sistema de 
aviso automatico, dotado de alarme so
noro, toma-seextremamente utile prati
co, inclusive servindo como excelente 
refor~o as normas e procedimentos nor
mais de seguran~a no local ... 

Sao muitas as possibilidades de 
se desenvolver circuitos ou dispositivos 
eletro-eletronicos capazes de monitorar 
e emitir os referidos avisos de fusfvel 
"queimado" ou disjuntor "aberto" ... 
Entretanto, solu~oes realmente baratas, 
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confiaveis e simples, ja nao sao tantas ... 
0 APFD e, certamente, uma boa solur;ao, 
principalmente devido a sua configu
rar;ao modular, que muito facilita a ins
talar;ao e ajuda a baratear os custos 
finais, mesmo que o sistema envolva 
grande numero de pontos a serem con
trolados simultaneamente ... ! 

Dois sao os m6dulos basicos do 
sistema ... 0 m6dulo A deve ser reprodu
zido em igual numero ao de pontos a 
serem monitorados ( ou seja: tantos quan
tos sejam os fusiveis ou disjuntores ... ). 
Ja o m6dulo B e unico, formado pelo 
circuito gerador do sin al· sonoro 
"bipado"(um tom agudo e nitido, inter
mitente, dificil de "ignorar" ... ), e quc foi 
desenbado para reccbcr as informar;oes 
de "aviso" de quantos modulos A es
tejam instalados! Outra coisa: o local 
mais convcnientc para a instalar;ao fisi
ca dos m6dulos A e, justamente, junto 
aos proprios fusiveis/disjuntores, dentro 
do proprio quadro de forr;a ou distri
buir;ao ( osm6dulos saopequenos, faceis 
de acomodar, mcsmo em espar;os "so
brantcs" relativamente reduzidos ... ). Ja 
o unico modulo B pode ficar cm ponto 
relativarnente distante, conctado aos 

Fig.I 

~ 
I c>:JCAPS, 

j PIEZO 

Fig.2 

di versos m6dulos A atraves de pares de 
cabinbos finos isoladosno comprimento 
que for necessario ... ! 

Dcssa forma, a pr6priaestrutu
ra e organizar;ao gcral do sistema de 
monotorar;ao e alarme e muito flexivel, 
adaptavel as mais diversas condir;oes, 
necessidades, ambientes, etc. Acredita
mos que o eletricista, instalador ou en
genbeiro, profissionais da area, encon
trarao no APFD um verdadeiro e efici
ente auxiliar, valido, seguro ... 

••••• 
-FIG.1-DIAGRAMAESQUEMATI
CO DO CIRCUITO (MODULO "A") 
- 0 modulo sensor, "A" , resume-se a 
um circuito muito simples, eletricamente 
ligado aos dois extremos do fusiveU 
disjuntor monitorado (pontos A e D ... ). 
Enquanto o dito ruptor estiver integro, 
sua muito baixa Resistencia determi
nara, entre os ditos pontos A e D ( respec
ti varnente indicadores de "antes" e "de
pois" do ruptor. .. ) uma diferenr;a de 
Potencial (Tensao) tambem extrcma
mente baixa, considerando o "fecha
mento" do circuito pela aplicar;ao (por 

exemplo, o proprio maquinario alimen
tado pelo ramal ... ). Ja se, com o ma
quinario ligado, o ruptor se abrir, imedi
atamente se estabelecera entre os ditos 
pontos A e D uma "voltagem" conside
ravel (na pratica, a pr6pria Tensao da 
rede local ... ).EstaC.A.,entao, eencami
nbada pelo circuito a uma ponte de 
diodos, atraves da limitar;ao previamente 
imposta pela reatancia capacitiva do 
componente de lu5 (o resistor de IM, 
em paralelo com o dito capacitor, serve 
para descarrega-lo enquanto o sistema 
estiver em stand by) e tambem pela 
presenr;a do resistor de 150R. .. Um pon
to a ser notado e que, como Tensao e 
Corrente num capacitor sob C.A. nao 
estiio em fase, nao ocorre dissipar;ao de 
Potencia em tal arranjo, que - conse
quentemente - trabalha "frio" ... A C.C. 
pulsada obtida na saida da ponte de 
diodos, e entao limitada em nivel e 
estabilizada pela presenr;a do diodo ze
ner (12V x 1 W), ap6s o que o capacitor 
eletrolitico de 220u filtra e "alisa" a 
manifestar;ao, determinando sobre seus 
terminais uma Tensao C.C. razoavel
mente estavel, de 12 V, e sob um regime 
de Corrente "puxavel" na casa da deze
na de miliamperes ... Finalmente, um 
diodo "extra", tipo 1N4001, no percurso 
positivo de Saida, funciona como efeti
vo "isolador" demodo que varios m6du
los A possam ter suas Saidas "S+" e "S· 
" paraleladas. sem problemas (detalhes 
mais adiante ... ). 

-FIG.2-DIAGRAMAESQUEMA.TI
CO DO CIRCUITO (MODULO "B") 
• 0 m6dulo de gerar;ao do alarme sono
ro, tambem muito simples em termos 
circuitais, esta centrado num unico e 
comum Integrado da familia digital 
C.MOS, tipo4069,constituidode6sim
ples inversores utilizados em toda a sua 
potencialidade ... No nucleo do arranjo, 
temos os dois gates delimitados pelos 
pinos 10-11 e 12-13, circuitados em 
AST AVEL, cuja Frequencia, em ponto 
relativamente agudo dafaixa de audio, e 
basicamente determinada pelos valores 
do resistor de 82K e capacitor de 10n. 
Tai oscilador excita um trans du tor piezo 
(capsula de "cristal" ... ) em contra-fase, 
atraves do "reforr;o" final proporciona
do por dois outros gates, estes delimita
dos pelos pinos 5-6 e 8-9, permitindo 
excelente "pressao" sonora, mesmo con
siderando os irrisorios niveis de Poten
cia envolvidos ... Para que a sinalizar;ao 
seja ainda mais impressiva e "notavel", 
um segundo oscilador, este lento 
(Frequencia de alguns Hertz ... ), confi-

11 
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gurado no AST A VEL formado pelos 
gates delimitados pelos pinos 1-2 e 3-4 
do 4069, modula, cruamente (no estilo 
"tudo ou nada" ... ) o timbre original
mente produzido pelo AST A VEL prin
cipal, com a interveniencia do diodo 
1N4148, e sob wn ritmo determinado 
peloresistorde lMecapacitorde lOOn ... 
0 resultado, desde que os pontos ''E+" 
e ''E-"recebamos 12 VCC enviados por 
qualquer m6dulo do tipo "A" , e um 
nitido "BIP ... BIP ... BIP ... " impossivel de 
ser "ignorado", mesmo em ambientes 
normalmente submetidos a niveis de 
ruido nao muito baixos (como e como 
ocorrer em instala~oes industriais ... ). 

••••• 
Um ponto importantea ser con

siderado: o capacitor de 1 u5 x 630V, 
marcado com um asterisco no diagrama 
daFIG. l, teveseusparfunetrosdetermi
nados para funcionamento sob rede de 
220V, Tensaohastantecomumnaslinhas 
industriais de energia ... Nada impede, 
contudo, que os conjuntos do APFD 
sejam adaptados facilmente para outras 
Tensoes de rede. desde que (e apenas 
essa modifica~ao sera ne(;CSSaria ... ) 0 

referido capacitor tenha seu valor alte
rado por wn fator inversamente pro
porcional... Explicando: sea Tensao da 
rede for de ll0V (metade dos 220V 
nominais ... ), o capacitor devera ter o 
dobro do valor (3u3 e um parfunetro 
comercial suficientemente pr6ximo ... ). 
Jase a energia vier sob 440V ( do bro dos 
220V nominais ... ), entao o dito capaci
tor devera ter metade do valor original 
(680nou 820n,jaque os parfunetros nao 
sao muito rigidos ... ). Ja quanto a Tensao 
de trabalho do capacitor, devera ser, por 
razoes de seguran~a. de pelo menos o 
dobro da Tensao nominal da rede lo
cal ... Isso quer dizer que, em rede de 
110V, uma "voltagem" de trabalho de 
250 ou 400V e recomendada; sob 220V, 
deve ser usado um capacitor para 400 ou 
630V: em linha de 440V, a Tensao de 
trabalhodeveraserde I KV,eassimpor 
diante ... 

Alem dessa t1nica modifica~ao, 
na.da mais precisara ser alterado, em 
nenhum dos dois m6dulos basicos en
volvidos ... 

••••• 
- FIG. 3 - lA Y OUT DO CIRCUITO 
Th1PRESSO - MODULO "A" - Uma 
pequena tirade fenolite e suficiente para 
aelabora~o do Impresso especifico para 
os m6dulos A . .. A figura mostra o 

Fig.3 

~ri° 
!:111'~~ 
~ 0 

Fig.4 

arranjo de ilhas e pistas, muito simples, 
em tamanho natural, podendo portanto 
- ser diretamente "carbonado" sobre a 
facecobreadade um fenolite virgem nas 
convenientes dimensoes, seguindo-se a 
confec~ao pelas tecnicas tradicionais. 
Embora simplissimo, o m6dulo, em seu 
funcionamento normal, estara conetado 
a Tensoes elevadas de rede, devendo 
assim os cuidados quanto a isola~ao 
serem redobrados ... Verificarmuito bem 
adisposi~ao das pistas e ilhas, ao final da 
confec~ao, eliminando cuidadosamente 
eventuais pequenos "curtos", falhas ou 
lapsos. Nao esquecer que deverao ser 
confeccionadas tantas placas do mode lo 
A quantos sejam os ruptores (fus1veis/ 
disjuntores) a serem monitorados ... 

- FIG. 4 - lA Y OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO - MODULO "B"- Tam
hem simples e pequeno, o Impresso es
pecifico para o m6dulo B tern seu padrao 
de ilhas e pistas cobreadas visto em 
escala l:l na figura (pode ser copiado 
diretamente, portanto ... ). Convem ela
borar a tra~agem com decalques apro-

eA De 

~!~• l 
H1 

1N4007 
e-a:::::::J-o 

o-c=DO 
z12V 

.c=:E4 

l
·@t~ 

s-• .;+ 
Fig.5 

Fig.6 

priados, wna vezqueaquelasilhazinhas, 
pequenas e muito pr6ximas umas das 
outras, destinadas as "peminhas" do Tn
tegrado, saopassiveisdeerrosou imper
fei~6es nwna tra~agem puramente "ma
nual" ... Embora o m6dulo opere sob 
niveis de Tensao e Corrente absoluta
mente seguros, e sob Potencia irris6ria, 
ainda assim a confec~ao, ao seu final, 
merece a mesma cuidadosa conferencia 
dedicada ao m6dulo A ... Notar que ape
nas umm6duloB precisaraserrealizado 
para cada conjunto/sistema do APFD ... 

- FIG. 5 - "CHAPEADO'' DA MON
TAGEM-MODULO"A" - Aplacado 
m6dulo A, vista agora pela sua face nao 
cobreada, traz claramente as inforrna¢es 
dos componentes estilizados, com seus 
c6digos, valores, polaridades, etc., de 
modo muito facil de seguir... Lembrar 
que todososdiodos (inclusiveozener ... ) 
sao polarizados, e que assim a orien
ta~ao de suas extremidades de catodo, 
marcadas pelas faixas ou aneis, deve ser 
rigorosamente respeitada. .. Aten~ao 
tambem a polaridade dos terminais do 
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M60ULO "A" 

• 1 • Diodo zener 12V x 1 W 
• 4 - Diodos 1 N4007 ou equiva-

lentes 
• 1 - Diodo 1N4001 ou equivalente 
• 1 Resistor 150R x l/4W 
• 1 Resislor IM x l/4W 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

220u x 16V 
• 1 Placa de Circuito lmpresso 

com lay out especffico para 
a montagem (6,8 x 2,0 cm.) 

• - Fio e solda para as liga~oes 

MODULO"B" 

• I - Circuito Inlcgrado 
CMOS 4069B 

• 1 Diodo IN4148 ou equivalente 
• 1 Resistor 82K x l/4W 
• 1 Resistor IM x 1/4W 
• 1 Capacitor (poliester) I On 
• 1 - Capacitor (poliester) 1 00n 
• 1 - Capsula piezo (transdutor 

de "cristal") de qualquer 
lipo (as capsulas tipo 
"fechadas" dao um me
lhor rendimento sonoro, 
sendo recomendadas ... ) 

• I Placa de Circuito lmpres
so, com lay out especffico 
para a montagem 
(3,6 x 2,8 cm.) 

• - Fio e solda para as liga~oes 

• Cabagem fina, isolada, 
para interliga~ao dos m6du
los, e liga~ao destes aos 
fusiveis/disjuntores a se
rem monitorados 

• - Parafusos, porcas, etc., para 
fixa~oes 

• lmplementos isolantes para 
as fixa.;:oes (arruelas de 
nylon ou fibra, bases plasti
cas ou ceramicas, etc.) 

• - Eventuais caixinhas plasti
cas. protctoras e acondici
onadoras dos modulos 
(a neccssidade desses ftens 
dcpcndera muito do tipo 
de instala<;:ao pretendida ... ). 

FUSIVEL\ 
DISJUNTOR 

REDE [;:c:="Vl=V=Cl'=M ~~ r1=====t> CARGA 

A D 

APFD 
IA) \:_j 

LADO 
DOS 

COMP, 
s~ s+ 
1-' 

APFD 
i (!3) LADO 

DOS 

L.~-._,·_E_-_c_OM_P. _ __, Fig.7 

capacitor eletrolitico ... Finalmente. • 
cuidado para nao inverterposi~oes rela
tivas dos diodos I N400 I, zener c 
1 N4007, bem como dos dois 1faicos 
resistores... Observar ainda a codifi
ca~ao ado tad a para as 4 ilhas perif eri cas, 
destinadas as conexoes externas a placa, 
a serem detalhadas em figura mais adi
ante ... Conferir tudo muito bem, ao fi
nal, aproveitando para verificar se nao 
aconteceram "corrirnentos" desolda, na 
face cobreada (ainda mais "perigosos" 
num modulo, como este, que operara 
sob Tensao elevada de rede ... ). s6 entiio 
cortando as sobras dos terminais ... Mais 
uma coisa: apos a efetiva~ao das 
conex6es extemas , convem protcger/ 
isolar a face cobreada da placa com um 
ban ho de spray plastificante, ou mes mo 
uma camada de esmalte, silicone ou 
epoxy. 

- FIG. 6 · "CHAPEADO" DA MON
TAGEM · MODULO "B" - Tambcm 
vista pela sua face naci cobreada. a pla
quinha do modulo B mostra a coloca~ao 
plenamente identificada de todas as suas 
pe~as (menos o transdutor piezo. quc 
ficafora da placa ... ). Tan too lntegrado 
quanto o diodo sao polarizados, tendo 
posi~ao unica e certa para inser.;:ao/ 
soldagem ... Aten~ao, portanto, ao posi
cionamento da extrcmidade marcada do 
4069 e a orientat;:ao da extremidade de 
catodo(marcada) do IN4148 ... Quanto 
aos resistores e capacitores (nao polari
zados, no caso ... ), cuidado para nao 
trocar as suas posit;:5es relativas ... Nao 
esquecer do unico jumper, codificado 
como J, e que nao passa de um mero 
pedacinho de fio isolado, interligando 

as ilhas/furos especificas ... Conferir tudo 
cuidadosamente ao final (incluindo a 
quaJidade dos pontos de solda ... ) e en tao 
"amputar" as sobras das "pernas" dos 
cornponentes ... Observar, ainda, a codi
ficat;:ao atribufda as ilhas livres, exis
tentes junto as bordas da placa, e que se 
destinam as liga~oes externas, detalha
das mais adiante ... 

-FIG. 7-INSTALA<;AOBASICA,E 
INTERLIGA<;AO DOS MODULOS 
"A" E "'B" ... - 0 diagrama mostra as 
conexoes externas, liga~oes entre pla
cas, acoplamento arede(juntoao fusfvel/ 
disjuntor monitorado), bem como as 
liga~6es do transdutor (capsula) piezo 
responsavel pela emissao do sinal sono
ro do alarme ... No tar que os pontos A e 
D do modulo "A" vao, respectiva
mente, aos terminais do fusfveVdisjun
tor, "antes" e "depois" deste (conside
rado o sentido da energia C.A., da rede 
para a aplica~ao ... ). Os pontos "S+" e 
"S-" do modulo "A" sao ligados, res
pectivamentc aos pontos "E+" e ''E-" 
do modulo "B" ... Finalmente, os pontos 
"X-X" do modulo "B" vao aos termi
nais da capsula piezo sinalizadora ... 

••••• 
E born notar que o sistema de 

sensorcamento do APFD "nao se im
porta" com o metodo de aplica~ao da 
energia da rede a carga, se monofasico, 
trifasico, etc. Basta que (obviamente) 
existam fusfveis/disjuntores para que 
os m6dulos sensores possam ser acopla
dos. sempre ''nosconformes" dodiagra
ma mostrado na FIG. 7 ... 
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Conforme ja foi dito, os modu
los A devem ficar proximos aos ruptores 
monitorados, demodo quea cabagem de 
C.A. (entre os terminais do fusivel/dis
juntor e os pontos A e D das pla
quinhas ... ) seja tao curta quanto pos
sfvel, prevenindo problemas... Ja as 
conexoes entre os modulos A e B podem 
serlongas, nocomprimentonecessarioa 
um born posicionamento e instala~o do 
modulo sonoro ... 

Todas as cabagens envolvidas 
sao de baixa Corrente, e porta11to podem 
ser efetivadas com condutores finos, 
isolados (cabinho 22, 24 ou mesmo 26 
AWG ... ). 

Umaconsidera~o importante: 
todo cuidado e pouco na perfeita iso
lar;;ao de instalar;;ao dos modulos A cujas 
pelfculas cobreadas do Impresso, e par
tes metalicas dos terminais de compo
nentes, pontos de solda, etc. NAO 
PODEM tocar - sob nenhuma hipotese 
-qualqueroutro ponto metalico, e muito 
menos os condutores sob Tensao de 
rede ... 

••••• 
- FIG. 8- UMA INSTALAf.;AO TIPI
CA_, COM MONl1'ORAf.;AO DE 
MULTIPLOS FUSIVEIS/DISJUN
TORES ... - 0 diagrama mostra, com 
clareza, como deve ser feita a instal~ao 

para monitorar;;ao de um "monte" de 
ruptores, simultaneamente ... Simples
mente (independente da quantidade ... ) 
cada modulo A deve ter seus pontos A e 
D ligados aos tenninais "antes" e "de
pois" de cada um dos fusiveis/disjun
tores controlados. Os pontos "S+" de 
todos os modulos A devem ser juntados 
e Ievados ao ponto "E+" do modulo B, 
enq uanto que os pontos "S-" de todos os 
modulos A devem tambem serjuntados, 
e eletricamente ligados ao ponto "E-" 
do modulo B. Nao importa seo conj unto 
envolva 2, 4, 6, 8 ou mais modulos A (e 
apenas um modulo B)... 0 esquema 
geral de acoplamento sera sempre o 
indicado no diagrama ... 

••••• 
Depois de tudo instalado, con

fonne diagramas ja mostrados, um teste 
6bvio pode ser feito, simplesmente des
ligando manualmente cada disjuntor 
envolvido, ou removendo cada um dos 
fusfveis do sistema, e verificando a emis
sao imediatado sinal sonoro intermitente 
de alarme ... 

Um conj unto completo, cuida
dosamente instalado, muitodificilmente 
precisara de manutenr;;ao, por tempos 
multo longos, garantindo seguranr;;a e 
confiabilidade porrealmente muito tem
po ... 

Fig.8 

Devido aos reduzidos custos 
finais, mesmo em sistemas que moni
torem simultaneamente varios ruptores, 
no caso de instalar;;oes industriais ou 
profissionais muito amplas, nada im
pede (muito pelo contrario ... ), que con
juntos do APFD sejam setorizados, u
sando-se um conjunto completo (como 
no exemplo da FIG. 8) junto a cada 
quadro de forr;;a ou de distribuir;;ao exis
tente na rede de energia do local ... 

Finalizando, lembramos que o 
"custo energetico" de um sistema com
pleto do APFD e - na pratica - nulo, ja 
que a demanda de Potencia em condir;;ao 
de stand bye prox ima de zero e mes mo 
com o acionamento do sinal sonoro de 
alarme - na condir;;ao ativa fica num 
parfu:netro absolutamente irrisorio ... 
NOT A: Tanto nos testes, quanto na uti
lizar;;ao real o APFD apenas emitira seu 
sinal sonoro, avisando da "queima" de 
um fusivel ou da "abertura" de um dis
juntor, se o ramal deenergiamonitorado 
estiver, realmente, sob carga, ou seja: 
alimentando efetivamente um ma
quinario ou dispositivo que use a COR
RENTE da rede ... Com as linhas de 
energia "em aberto", sem carga, mesmo 
um fusivel "queimado" niio sera "acusa
do".,. Entretanto, assim que for promo
vida uma real demanda de energia na 
ditalinha (e se o fusiveVdisjuntorencon
trar-se "aberto" ... ), o sinal sonoro de 
aviso sera imediatamente emitido ... ■ 



18 

I CHAVE DE IGN1~Ao SECRETA (POR TOQUE) I 
AO MESMO TEMPO UM APERFE/{:OAMENTO E UMA S/MPLIFICA{:AO A 
UM DOS PROJETOS DE MAIOR SUCESSO, RECENTEMENTE PUBLICADO 
(0 AROSC, EM APE 53 ••• ), PROVANDO MAIS UMA VEZ QUE A EQUIPE DE 
CRIACAO DI: APE NUNCA PARA DE EXERCER OS "AXIOMAS" QUE 
REGEM O NOSSO TRABALHO: OSTER SEMPRE, MAIS, A PARTIR DE 
MENDS, OU SEJA, BARATERAR, SIMPLIFICAR, DIMINUIR TAMANHO E 
QUANTIDADE DE COMPONENTES, SEM PERDA DAS DESEJADAS 
FUNCOES DOS PROJETOS E CIRCUITOS .• .I PARA QUEM NAO VIU (OU 
NAO SE LEMBRA ... ) 0 AROSC, A IDEIA E ACRESCENTAR UM COMANDO 
"SECRETO" ANEXADO A. CHAVE DE IGNICAO CONVENCIONAL DO 
VEiCULO (OS ELETRICIST AS DE AUTO COSTUMAM CHAMAR DE "CHA VE 
GERAL" OU "CHAVE SERIE" ... ), COM CUJO ACIONAMENTO GARANTE
SE (A UM CUSTO MUITO BAIXO .•• ) EXCELENTE PROTECAO CONTRA 0 
FURTO DO VEICULO, A PARTIR DE UMA INSTALACAO EXTREMAMENTE 
SIMPLES ... 0 ACIONAMENTO "SECRETO", NO CASO DO PRESENTE 
PROJETO, E FEITO ATRAVES DE UM PAR DE MINUSCULOS CONTATOS 
DE TOQUE (BASTA POR UM DEDO "EM CIMA" ... ) DE FACfLIMO 
"ESCONDIMENTO" EM QUALQUER PONTO DE CONHECIMENTO APENAS 
DO PROPRIETARIO/MOTORISTA ••• USANDO COMPONENTES COMUNS, 
DE FACIL AQUISICAO, BAIXO PRECO, E EM PEQUENA QUANTIDADE 
(CONSEGUIMOS REDUZIR O NUMERO DE PECAS DO AR<?_SC ORIGINAL 
PARA MENOS DA METADE ... l),A CH/ST (CHAVE DE IGN/{:AO SECRETA • 
POR TOQUE) DEVE SER ACIONADA OU DURANTE O GIRO DA CHA VE DE 
IGNl<;AO CONVENCIONAL, OU LOGO EM SEGUIDA A~ PRIMElflO "MEIO 
GIRO" DA DITA CUJA (PONTO EM QUE O SISTEMA ELETRICO E LIGADO, 
MAS AINDA NAO SE ACIONOU A PARTIDA E IGNl<;AO PROPRIAMENTE ••• ) ... 
SE ISSO NAO FOR FE/TO, A CHAVE DE IGNICAO CONVENCIONAL 
SIMPLESMENTE NAO OPERA ... I 

PROTE«;OES ELETRONICAS 
CONTRA ROUBO DE VEfCULOS, 

DAS MAIS SOFISTICADAS AS 
MAIS SIMPLES ... 

0 tema e (como diriam alguns 
"jomalistas" modemos ... ) palpitante, 
esta na "crista da onda" ... Defender a 
propriedade atraves dos mais variados 
artiffcioseletronicos tomou-sequase que 
wna necessidade, nesses Tempos onde 

praticarnente metade da Humanidade 
tenta, de uma maneira ou outra, roubar a 
outra metade ... Sempre supondo que 
Voce, caro Leitor/Hobbysta, encontra
se dentro da "metade certa", ou seja: 
aquela que s6 sifu, na tentativa de de
fender-se contra a "gatunagem" da "ou
tra metade" , APE tern mostrado uma 
enorme serie de projetos de alarmes, 
dispositivos de prote~o ou seguran~. 
seja para a casa, seja para o carro ou 
outros bens ... 

Agora trazemos mais wn re
presen tante dessa categoria de monta
gens, especificamente destinado a pro
t~ao contra o roubo de vefculos ... Con
forme ja foi dito varias vezes, saomuitos 
os graus de sofistica(;ao (e, com isso, 
tambem de complex.idade e custo ... ) nos 
dispositivos do genero ... Entretanto, 
nesse ramo ( como em todos os outros da 
tecnologia aplicada ... ) nem sempre o 
mais complexo e o melbor ... Na ver
dade, considerando-se aspectos como 
custo, operacionalidade, praticidade no 
uso, confiabilidade, baix.as necessidades 
de manuten(;ao, seguran(;a, etc., quase 
sempre o mais simples e o melhor! 
Essa, V oces sabem, ea pr6pria filosofia 
de APE,ja queaqui somosradicalmente 
contra aquela hist6ria de "complicar 
desnecessariamente s6 para mostrar 
servi(;O ou conhecimento", ou aquela 
mania de "podendo complicar, pra que 
simplificar ... ?" 

Assim, a partir das "rea~oes" 
positivas da turma com rela(;ao a um 
projeto publicado em APE nr. 53 
(AROSC), nosso Laborat6rio resolveu 
re-interpretar aquela ideia, "enx.ugan
do-a" ainda mais, em termos de custo, 
quantidade de componentes (inclusive 
reduzindo a "nada" a dificuldade na 
aquisi(;ao de pe~as, ja que agora sao 
todas super-comuns ... ). Surgiu entao a 
CIDST (CHA VE DE IGNI<;AO SE
CRET A - POR TOQUE), num circuito 
que e wna verdadeira "obra-prima" da 
sintetiza~ao: wn transistor, um rele (co
mwn), dois ou tres componentes "man
jados" e ... pronto! A instala~o (como 
tambem e norma em APE ... ) tornou-se 
tam~m ainda mais elementar e direta e 
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c\> 
amontagem, em sf, e incapazde "assus
tar" mesmo o mais "verde" dos princi
piantes! 

Resumindo: a CHIST consti
tui um m6dulo dechaveamento "secre
to" dispostoelelricamenteemseriecom 
a chave de igni~o convencional, e sem 
cujo acionamento a dita chave conven
cional simplesmente nao pode atuar ... 
Ja ahabilitacao da CIDSTse daapenas 
pelo momentaneo toque de um dedo 
sobre um minusculo par de contatos 
metalicos, que podem (devem ... ) ser 
"escondidos" em qualquer cantinho, 
obviamente de conhecimento apenas 
do dono ou motorista do carro (sob o 
banco, sob o painel, em algum lugar
zinho intemo da porta, enfim: "mil" 
lugares possfveis ... ). 

Para que a chave convencio
nal funcione, e preciso q ue, ao ser dado 
o seu giro completo, o dedo do opera
dor esteja sobre os contatos de toque 
secretos ... Ou, num a segunda possibi
lidade de acionamento, deve-se dar o 
primeiro "meio giro" na chave de ig
nicao convencional {ligando o sistema 
eletrico, mas niio acionando ainda a 
partida e a igni1;i'io, propriamente ... ), 
ap6s o que deve-se promover o breve 
toque de dedo sobre os contatos secre
tos, para so entao "completar" o giro da 
chave de igni~o, efetivando a partida! 

Em qualquer dos casos, flea 
obvia que o desconhecimento da loca
lizayao dos contatos secretos toma pra
ticamente impossfvel ligar o vefculo ... 
Emesmo (numaremotfssimahip6tese ... ) 
que o larapio "descubra" os contatos 
secretos, dificilmente sabera dessas 
"mumunhas" (pressao sobre os conta
tos simultanea ao giro completo da 
chave, ou "entre" os dois "meio giros" 
da dita cuja! 

A seguran1;a, portanto, ofere
cida pela CHIST, e muito boa, superior 
mesmo a obtida com sistemas muito 
mais sofisticados, caros e de diffcil 

!MASSA! Fig.1 

instalacao ... ! Vale a penamontareinsta
lar (e ate tentar a realizacao de varios 
dispositivos, para revenda e instalacao 
em veiculos de terceiros, obtendo com 
isso um consideravel e nada desprezivel 
lucro ... ). 

••••• 
- FIG.1- DIAGRAMAESQUEMA TI
CO DO CIRCUITO - Todo o "truque" 
se resume na insercao, apos a chave 
convencional de igni1;i'io (no percurso da 
alimentacao positiva de 12 VCC ao 
sistemade partidae ignicao, nao impor
tando se esta e do tipo "normal" ou 
eletronico ... ) de um par de contatos NA 
(Norrnalmente Aberto) de um rele co
mum ( capaz de mane jar confortavel
mentecerca de 10A, Correntesuficiente 
para a finalidade ... ). Dessa forma, ape
nas quando ja foi efetuado o primeiro 
"meio giro" da chave de ignicao (li
gacao do sistema eletrico geral do car
ro ... ), o tal contato Normalmente Aberto 
podera ser "fechado", a partir do toque 
de um dedo sobre os pontos metalicos 
"C-C" ... Nesse momento, a pequena 
Corrente que transita pela Resistencia 
da pele do operador, e tambem atraves 
do resistor de 47K, toma-se suficiente 
para polarizar o poderoso ( em termos de 
ganho ... ) transistor Darlington B CS 17, 
levando-o a saturacao, com o que sua 
Corrente de coletor podera energizar a 
bobina do referido rele ( o "velho" diodo 
em "anti-paralelo" com a dita bobina, 
protege o transistor contra "chutes" de 
Tensao ocorridos nos momentos de cha
veamento ... ). Uma vez fechados os con
tatos NA, o setor de partida e ignicao do 
carro toma-se operacional, enquanto que 
o segundo diodo (1N4001) se encarrega 
de manter o BCS 17 polarizado (via re
sistor de4 7K), assegurando a permanen
cia da energia, ate que a chave conven
cional de igni1;i'io seja desligada, retor
nando todo o sistema ao ponto "zero"! 

Llr-rEC 
Livraria Edrtora T ecn1ca L tda. 

NAO ESQUEQA, VISITE-NOS 

• TEMOS COMPLETO ESTOQUE DE U
VROS NAS AREAS DE: MANUAIS DE 
CIRCUITOS INTEGRADOS, ELETRICI· 
DADE, ELETRONICA E INFORMATICA. 

• TEMOS A DISPOSIQAO MAIS DE 4.000 
TITULOS. 

•TEMOS VARIADO ESTOQUE DE RE
VISTAS AMERICANAS DE INF6RMATI
CA. 

• PROCURAMOS TER SEMPRE AS UL
Tlfv1AS NOVIDADES QUE SAfRAM NO 
EXTERIOR. 

• ENVIAMOS REMESSA PARA TODO 0 
BRASIL ATRAVES DO SEDEX A CO
BRAR OU REEMBOLSOVARIG. 

•ACEITAMOS CART6ES DE CREDITO: 
DINERS, CREDICARD, VISA E AMERI• 
CAN EXPRESS. 

SOUCITECATAl..000 

Rua dos Timbiras, 257 
CEP 01208-010 Sao Paulo -SP 
Fone: (011) 222-0477- Fax: (011) 220-2058 

LCV 
INSTRUMENTOS 

PROVADOR 
RECUPERADOR 

DE CINESCOPIOS 
PRC40 

US$250,oo 

Permite venfl('".ar a emissao de cada 
canhB.o do cinesCOpio em prova e rea
ti\18-ki, possui gaJvan6metro com pre
cise.a de 1% e mede MAT ate 30 kV. 

ANALISADOR DE 
VIDEOCASSETE(TV AVC-64 

Possui sete instrumentos em um: freqUencimetro ate 
100 MHz gerador de barres. saida de Fl 45.75 MHz, 
Conversorde Vldeocassete, teste de cabe<;a de vldoo, 
rastreador de som, remote. 

(011) 223-6707 
(011) 222-0237 
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Enfim: um automatismo elementar 
porem efetivo, e que simplesmente nao 
deixa o usua.rio "esquecer" dos devidos 
procedimentos, uma vez que, para ligar 
o carro, tera que acionar os contatos de 
toque, em umadas maneirasdescritas, e, 
ao desligar a ignii;ao convencional, tudo 
retoma ao e:,tado inicial, automatica
mente ... Todo o arranjo foi dimensiona
do para funcionamento, sem problemas, 
sob os 12V nominais do sistema eletrico 
dos veiculos, mesmo que ocorrarn natu
rais sobre-Tensoes (ja que nao ha com
ponentes "delicados" no arranjo ... ). 

••••• 

• 1 - Transistor BCSl 7 (Darlington) 
• 2 - Diodos 1N4001 ou equival. 
• 1 - Resistor 47K x l/4W 
e 1 - Rele tipo G1RC2 ou equival., 

com pelo menos um par 
de contatos NA para lOA, e 
bobina para 12 V CC 
("Metaltex") 

• 1 - Placa de Circuito Imprcsso 
espccffica para a montagem 
(4,1 x 3,0 cm.) 

• Cabinho paralelo fino, isola
do, no comprimento sufici
ente para o "escondimento" 
dos contatos de toque 
(uns 2 metros ... ). 

• - Fio e solda para as ligai;oes 

• 1 - Par de contatos metalicos 
para o toque, pequenos e 
afastados por no maximo 
0,5 cm., podendo ser usa
dos desde dois parafusi
nhos, sobre um substrato 
isolante qualquer, ate 
uma mini-placa de Impres
so, com suas pequenas 
areas cobreadas adjacen
tes (VER FIG. 5) 

• 1 - Caixinha para abrigar o 
circuito. Qualquer contai
ner padronizado, em platico 
ou metal, com medidas 
mfnimas de 4,5 X 3,5 X 3,0 cm., 
servira ... 

• - Parafusos, porcas, bra~adei
ras ou "grarnpos" para fixa
i;ao do dispositivo no inte
rior do vefculo, etc. 

Fig.2 

- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPECIFICO - Super
simples, como o pr6prio circuito, o 
padrao cobreado de ilhas e pistas do 
Impresso (em tamanho natural, na figu
ra ... ) pode ser facilmente copiado e rea
lizado, pelas tecnicas convencionais de 
confeci;ao ... Observar apenas a neces
sidade de algumas trilhas mais avantaja
das, pelas quais circulara consideravel 
Corrente durante o funcionamento do 
sistema ... No mais, e conferir bem a 
plaquinha ao final da confeci;ao, ja que 
- confonne foi dito - os nfveis de 
Potencia sao "fortes" em alguns setores, 
e qualquer pequeno "curto" podera fazer 
a "fumai;a subir" ... Observar ainda a 
disposii;ao geral das ilhas corresponden
tes a utilizai,:ao espedfica do rele indica
do na LIST A DE PE<;AS, modelo 
GIRC2 ("Metaltex") ... Se qualquerou
tro rele, elctricamente equivalente, mas 
de pinagem diversa, for utilizado, sera 
necessaria alguma modificai;ao no lay 
out, adaptat;ao que fica por conta do 
Leitor/Hobbysta ... 

- FIG. 3 "CHAPEADO" DA MON
T A GEM- Pelooutro lado da placa (nao 
cobreado), todos os componentes sao 
vistos em suas posit;ocs, com os respec
tivos c6digos, val ores, polaridadcs, etc., 
confonne e costumeiro nas descrii;oes 
dasmontagcnsemAPE. 0 transfstoreos 
dois diodos sao componentes polariza
dos, oque exige asuacoloca~o na placa 
em posii;ao uni ca e certa, nao admitindo 
inversoes ... Assim, notar que o !ado 
"chato" do BC517 deve ficar voltado 
para a lateral do rele, enquanto que as 
extremidades de catodo dos 1N4002 
(marcadas com um anel ou faixa em cor 
contrastante ... ) devem ficar orientadas 
conforme indica a figura ... Quan to ao 
rele, a pr6pria disposii;ao dos seus termi
nais nao permitiraa insercao em posii;ao 
incorreta ... Depois de sol dados os termi
nais, confere-se tudo, verifica-se a boa 
qualidade dos pontos de solda, e entao 
cortam-seas "sobras" das "pemas", pela 
sua face cobreada ... 

• • I ■ 

• • 
• G111C2 

• • i~ co 
9 

BC517..--. 471'. CO 
OT V ..c:::::::i-e 

Fig.3 

FIG.4-CONEXOESEXTERNASA 
PLACA E INSTALA~AO GENERI
CA DA CH/ST ... - 0 diagrarna embute 
uma serie de informai;oes fundamen
tais ... Inicialmente observar os pontos 
perifericos codificados com "I", "B" e 
"T", respectivarnente destinados a li
ga~ao com o fio proveniente da chave de 
igni~ao convencional, conexao aos sis
tema de partida/ignit;ao, e Iigai;ao de 
"terra" ... Os pontos "I" e "B"(notarque 
a placa, na figura, e vista pelo seu lado 
nao cobreado ... ) devem, portanto, ser 
intercalados nurna interrup~o previa
mente feita na conexao original entre a 
"safda" da cbave de igni~ao e o sistema 
de partida/ignii;ao do carro ... Pelos ele
vados nfveis de Corrente ai presentes, 
tais liga~oes devem ser feitas com cabos 
isolados de born calibre. Ja a ligai;ao de 
"terra" (ponto "T'' ... ) e de baixa Cor
rente, podendo ser feitaate com cabinho 
isolado bem fino, sem problemas ... 0 
mesmo ocorre com as importantes li
gai;oes aos contatos de toque, secretos, 
que nao podem fazer contato eletrico 
com a "massa" (negativo ou "terra"), 
masque podem ser efetivadas com um 
cabinho paralelo isolado bem fino (a 
Corrente e absolutamente irris6ria, cm 
ta! percurso ... ), no necessario compri
mento (as dimensoes da cabagem de
penderao unicamente do local escolhido 
para o "escondimento" dos ditos conta
tos ... ). 

- FIG, 5 - A REALIZA~AO DOS 
CONT ATOS DETOQUE-Parascrem 
efetiva e facilmente acionados pelo sim
ples "encostamento" de urn dedo do 
operador, o par de contatos metalicos 
ligados aos pontos "C-C" da placa deve 
ser peq ueno ( fa torque tam bem facili tao 
seu "escondimento" ... ). 0 diagrarna da 
duas sugestoes basicas, mas muitas ou
tras poderao ser imaginadas ou inventa
das pelo Leitor/Hobbysta ... No primeiro 
caso, dois parafusinhos (de preferencia 
de ai;o ou latao, para evitar a oxida~o) 
podem ser dispostos sobre urn pequeno 
su bstrato de materiaJ isolante (plasti-
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co ... ), este medindo nao mais do que 1 a 
2 cm. de lado, e de modo que as "ca
be1ras" dos parafusinhos mantenham 
entre sf umadistancia de no maximo 0,5 
cm. (na verdade, quanto mais perto uma 
da outra, melhor ... ). 0 cabinho paralelo 
isolado deve, en tao, ser ligado as pontas 
dos parafusos, isolando-se bem o con
junto (nada deve tocar outras partes 
meralicas do vefculo, para evitar o risco 
de uma conexao indevida a "terra" ... ) e 
instalando-se onde for desejado (sob o 
banco, sob o painel, em baixo do apoio 
de bra1,o na parte intema da porta, etc.). 
A segundaopyao, um pouco mais sofisti
cada, envolve a cria1rao de um pequeno 
cfrculo ou quadrado de fenolite (o mes
mo normalmente usado na confecyao de 
Circuitos lmpressos ... ), contendo em 
sua face frontal duas "meias luas" co
breadas, separadas porumaestreitafresta 
isolante, de modo que, aplicando-se um 
dedo sobre o conjunto, for1rosamente 
seja gerado um percurso resistivo entre 
as ditas areas cobreadas, suficiente para 
o acionamento da CIDST ... Dois furi
nhos nas areas cobreadas servirao como 
passagem dos condutores, a serem sol
dados, ficandoos fios do cabinho parale
Io por tras do dispositivo. Tudo muio 
bem isolado (com exce1rao das areas 
cobreadas expostas, para o toque ... ), o. 

"MASSA" (NEGATIVO)_ 

Fig.5 

conjunto pode entao ser "escondido" 
onde se queira (as mesmas sugestoes ja 
dadas para o outro "modelo" de conta
tos ... ). 

••••• 
UTILIZANDO A CH/ST ... 

Tudo ja deve ter ficado muito 
claro, mas af vao algumas explica1roes 
"mastigadas" quanto ao correto uso da 
CffiST ... Primeiramente lembramos o 
"resetamento" automatico do sistema, 
gerado pelo simples desligamento (e 
retirada ... ) da chave de ignicao. Dessa 
forma, o usuario nao tern que se preocu
par em "Ii gar ou desligar" alguma coisa 
ao sair do veiculo ... 

Ja para ligar o carro, entra em 
ayao o trabalho de seguran1rada CIDST ... 
Se a chave de igniyao for simplesmente 
enfiada e girada, como se faz normal
mente, o carro nio liga! Um dos dois 
procedimentos seguintes tera que ser 
adotado, para o veiculo ligar: 

- Mantendo um dedo sobre os contatos 
secretos de toque, gira-se a chave de 
igni1rao totalmente, com o que a partida 
pode ser dada, sem problemas. !media-

tamente apos, o dedo pode ser retirado 
dos contatos, que tudo prosseguira nor
malmente ... 
- Da-se o primeiro ''meio giro" na chave 
de igni1rao, ligando o sistema eletrico, 
massemacionarefetivamenteapartida/ 
igni1rao ... Deixa-se a chave de igni1rao 
nessa posi1rao e entao, aplicando um 
dedo sobre os contatos de toque secre
tos, "completa-se" o giro da chave, com 
o que a partida se dara, normalmente. 0 
dedo pode, en tao, ser retirado dos conta
tos, que tudoprosseguiranormalmente ... 

• •••• 
Quern pref erir usar uma micro

switch tipo push-button NA, no lugar 
dos contatos de toque, podera faze-lo 
sem grandes problemas, apenas reco
mendando-se a substitui1rao do resistor 
original de 47K por um de 150K ate 
220K (valor nao crftico, dentro dessa 
faixa). Oprocedimentopara "liberayao" 
da igni1,ao e o mesmo ja descrito, ape
nas substituindo-se a coloca1rao do dedo 
sobre os contatos de toque, pela pressao 
sobre o citado push-button NA.... ■ 

••••• 

LCV INSTRUMENTOS 
0 l\tENOR. Plt.E;«;;O 

IIIU.lflEmo DIGITAL 
• Visor LCD: 3 112 dig. 
• Tensao DC: 1000v 
• Tensllo AC: 750V 
• Commie DC: 1 0A 
• corrente AC: 1 OA 
• ReslstAncla: 200MO 
• Capacltl!nda: 200uF 
• FraQu6ncia: 200KHz 
• Testa de Dk>do 
• Tes1:e de ConUnutdade 
• DATA HOLD/TTL 
• Transfstor •hFE• 
• lndlcador l.6glco 

IIIU.'IKTRO DIGITAL 
• Visor Leo: 3 112 dig, 
• Tens.l!o 00: 1000V 
• Tens.l!o AC: 750V 
• Corrente 00: 1 0A 
• Reslst~nda: 200MO 
• T este de dlodo 
• Medldas hFE 

US$ 50,00 

FA EQUENCiMETRO 
DIGITAL 

FD31 P · 550 MHz 

US$400,oo 

lnstrnmento de medif;:ito com exoo~ 
lente es tabilidade e precisilo nas 
laixas de I Hz a 550 MHz (canal A) e 
60 MHz a 550 MHz (canal 8). 

(011) 223--6101 
(011) 2.22-0237 
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-MULTI-SEGURAN~A OTICA I 
MAIS UM FANTASTICO REPRESENTANTE DOS CIRCUITOS "ULTRA
SIMPLES" E "SUPER-UTEIS" .. .I NUM ARRANJO BASEADO EM APENAS 
DOIS TRANS{STORES E UM REL£ (MAIS TR£S OU QUATRO 
COMPONENTINHOS PASSIVOS ••• ), A MUSO PERMITE UM 
SENSOREAMENTO 6TICO SIMULTANEO DE VARIOS AMBIENTES, OU A 
SEGURAN«;:A DE DIVERSOS OBJETOS E LOCAIS, DE MODO QUE, AO 
MENOR AUMENTO DA LUMINOSIDADE SOBRE FOTO-TRANS(STORES 
ESTRATEGICAMENTE DISPOSTOS, ACIONA, ATRAVES DO SEU REL£, 
CARGAS EXTERNAS DE ALTA POT~NCIA, MESMO ALIMENTADAS PELA 
C.A. LOCAL (LAMPADAS DE AVISO, CIGARRAS, SIRENES, ETC.), OU 
ENTRADAS N.A.JN.F. DE CENTRAIS DE ALARME, ESSAS COISAS ... UM 
UNICO E FACIL AJUSTE (POR TRIM-POT. .. ) E NECESSARIO AO CIRCUITO, 
PARA PERFEIT A ADEQUA«;:AO DA SUA SENSIBILIDADE EM FUN«;:AO DO 
TIPO DE INSTALA«;:AO REALIZADA ••• A ALIMENTA(:AO, EM 
CONVENCIONAIS 12 VCC, SOB CORRENTE SUPER-MODERADA, E 
COMPATIVEL COM AS IJNHAS DE ENERGIZA(:AODE EVENTUAi$ OUTROS 
SISTEMAS DE SEGURAN(:A AOSQUAIS VA SER ACOPLADO ••• UMA IDEIA 
QUE DEVE SER BEM APROVEITADA PELOS LEITORES/HOBBYSTAS, 
SEJAM PRINCIPIANTES, SEJAM VETERANOS ... 

OS DISPOSITIVOS 
OPTO-ELETRONICOS 

DE SEGURANCA ... 

Os modemos componentes da 
famflia opto-eletronica, ou seja, aqueles 
que podem "traduzir" manifesta¢es, 
estados, niveis ou variacoes luminosas, 
na forma de sinais puramente eletricos, 
e vice-versa, gr~ as suas grandes sen
sibilidades e excelentes caracterfsticas, 
pennitem a realiza~o de circuitos que -
embora muito simples - podem exercer 
importantes fun¢es de seguranca ou 
monitor~ ambiental, fiscali~ao de 
passagens, pro~ de objetos, bens e 
locais, acionamento preventivo de avi
sos, alarmes, etc. 

Os projetistas de APE tern, ao 
longo desses quase 5 anos, aproveitado 
muito bem tais possibilidades, numa 
s6rie de montagens publicadas que agra
daiam muito a grande maioria dos Lei
tores ... 

Embora os mais variados graus 
de sofisticacao possam ser i:mplementa
dos aos projetos do genero, que inclui as 
barreiras 6ticas dos mais diversos tipos, 
sensoreamento de intrusao por infra
vermelho, emuitasoutras possibilidades, 
o direcionamento dado ao presente pro
jeto ainda nlio tinha sido abordado em 
montagensanteriores: aMULTI-SEGU
RANc;A OTICA "aceita" de 1 ate 6 
pontos de sensoreamento, na forma de 
meros foto-transistores localizados em 
condicoes estrategicas, os quais, em es-

tado "normal" devem estar submetidos a 
luminosidade baixa ou nula... Assi:m, 
entretanto, que for detetado ( em qualquer 
dos sensores acoplados ... ) um incre• 
mento na luminosidade local (pelo 
acendimento de uma lampada no como
do, pelaaberturade umaportaoujanela, 
pela rem~o de um objeto anterior
mente "cobrindo" o sensor, etc.), um 
rele com contatos de alta capacidade de 
Corrente, a safda do circuito, e aciona
do, podendo comandai cargas real
mente "pesadas", atraves de terminais 
Normalmente Abertos ou Normalmente 
Fechados ( o que da grande flexibilidade 
aplicativa ... ). 

Os sensores (foto-transfs
tores ... ) podem est:ar localizados em 
pontos relativamente distantes, ligados 
ao circuito principal via cabinhos parale
los fmos no necessru-io comprimento ... 
0 ajuste de sensibilidade e tinico, ou 
seja: depois de dispostos todos os pontos 
de sensoreamento, um trim-pot da 
MUSA deve ser ajustado ate obter-se a 
desenergizacao do rele intemo, em con -
diciio de "limiar", ou seja: de maxima 
sensibilidade ... Nada mais precisara ser 
feito, salvo aplicar-se a saida dodisposi
tivo, a carga que se deseja controlar via 
contatos do rele ... (alem, e claro, de 
manter o conjunto alimentado por 12 
VCC, sob Corrente de - no maximo ~ 
150mA. .. ). 

As possibilidades aplicativas 
sao realmente multas,embora o disposi
tivo funcione "ao contrario" damaioria 
dos outros circuitos opto-eletrOnicos de 
pro~, ou seja,: acionado pelo mo
mendneo aumento da luminosidade 
sobreos sensores, e nao peladiminui~o 
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ou "corte" da incidencia Iuminosa ... E 
so raciocinar um pouquinho (verdadei
ros Hobbystas sao todos uns "inven
tores" juramentados, e nao tern dificul
dade em criar condi1:oes e situa,;oes para 
boa utiliza,;ao de qualquer novidade ou 
dispositivo ... ), que as utiliza1:oes serao 
facilmente encontradas, todas muito 
validas ... 

••••• 
FIG.1- DIAGRAMAESQUEMATI

CO DO CIRCUITO - Um transistor 
comum, do grupo "BC", e mais um 
pequeno Darlington ( tambem da mes
ma serie ), formam todoo conjunto ativo 
do circuito ... Em condi~es "normais", 
o BC549 encontra-se polarizado na satu
ra,;ao, via resistor de 47K e trim-pot de 
3M3, com o que a base do Darlington 
BCS 17 se manteranegativa ( via resistor 
de 220K). 0 rele, na condiiyiio de carga 
de coletor do dito BC517, permanece 
desenergizado ... Aos pontos E(T) e C 
( emissorf'terra", e coletor ), flea ligado 
um ou mais foto-transfstores, tipo TIL 78 
ou equivalente (varias equivalencias sao 
possiveis ... ). Enquanto tais sensores 
forem mantidos "no escuro" (ou em 
condi,;oes de baixa luminosidade inci
dente, calibradas via ajuste no trim-pot 
de 3M3), nadasealtera ... Quando, porem, 

Fig.1 

uma certa intensidade de luz atinge o(s) 
sensor(es), a base do BC549, agora po
lari7.ada no sentido negativo, leva este 
transistor ao "corte", como que, atraves 
do seu resistordecoletor (47K), o Dar
lington passa a receber suficiente pola
riza~ao para o acionamento do rele ... 
Not.em que um capacitor de 100n desaco
pla e "filtra" a linha de entrada do(s) 
sensor( es), principalmente na preven,;ao 
contra a capta~o de interferencias, seas 
cabagens forem muito Ion gas aos pontos 
sensoreados ... Um diodo 1N4148, em 
polariza~ao inversa, "paralelado" a bo
bina do rele, protege o BC5 l 7 contra 
transientes de alta Tensao, surgidos nor
malmente nos instantes de energiza~ao/ 
desenergiza~ao do rele, pelo fenomeno 
da auto-indutancia ... A alimenta~o geral 
flea em 12 VCC (vaJor convencional, 
utilizado em praticamente todos os cir
cuitos de seguran~a ... ) que, em condi~ao 
de "espera", deve fomecer Corrente 
absolutamente minima (poucas cente
nas de microamperes ... ). Com o rele 
acionado, a Corrente demandada sobe 
para meros 40 ou 50 miliamperes (ainda 
pequena, portanto ... ). Assim, a reco
menda~ao de capacidade para 150mA 
na fonte "embute" uma Iarga "folga" , 
como se ve ... 

••••• 
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TRANSFORMADORES ??II 

LINE BOX 
• 1000 Watts de Potencia Real 
• 4 Tomadas de Sarda 
• 11 0 p/220V ou 220 p/11 0V no 

mesmo aparelho 
• Caixa metalica com al~a para 

facilitar o manuseio 
• Muito, Muito mais! 

Jci nas boas casas do ramo 

Line Box Ind. e Comercio Ltda. 
Al. dos Pamaris, n" 26 - Moema - SP 
Tel (011) 815-3344 • Bip 5B6A 

DIGISON 
CURSOS 

ELETRONICA 

Cursos de Tecnico em: 
• Radio; 
•TV; 
• Video; 
• Telefonia; 
• Telecomunicac;:6es; 
• Eletrodomesticos. 

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

metodo: 
aprenda sern sair de casa! Ii 

lnformac;:oes 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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- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPECIFICO - llhas e 
pistascobreadas, vistas em suas posicoes 
e tamanhos naturais na figura, podem 
ser diretamentecopiadas ("carbonadas") 
sobre a face metalizada de um fenolite 
apropriado, ap6s o que a tra~gem (com 
tinta acido-resistente, ou com de
calques ... ) deve ser feita, seguida da 
corrosao, limpesa e furacao, conforme e 
convencional ... Umaconferenciacuida
dosaao final, esempre boanorma,jaque 
grande parte dos eventuais problemas de 
funcionamento iniciais em circuitos e 
montagens, reside no lmpresso, em fa
lhas, "curtos", imperfeicoes ou lapsos 
entre as trilhas e ilhas, etc. Se o caro 
Leitor e um "calouro" nas coisas da 
Eletronica Pratka, deve consultar as 
INSTRU(:OES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS, onde fundamentais 
conselhos e "dicas" instruem claramente 
a respeito da boa confeccao e uso dos 
Circuitos Impressos ... 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA MON
TAGEM - Agora pelo lado nao cobrea
do, e ainda em escala 1: 1 ( como na 
figura anterior. .. ), a placa mostra todas 
as pecas ja colocadas (rnenos os sen
sores, foto-transfstores, que ficam fora 
do lmpresso ... ). 0 metodo visual adota
do na descricao das montagens, aqui em 
APE, e sempre muito claro e objetivo, e 
rnesmo iniciantes nao encontrarao di
ficuldades em interpretar as estilizacoes 
doscomponentesesuasrespectivasiden
tificacoes ... Atencao ao posicionamento 
dos transistores ( e tam bem aos seus 

Fig.2 

Fig.3 

c6digos, em funcao dos lugares queocu
pam naplaca ... ), ambos com seus lados 
"chatos" voltados para a esquerda, no 
angulo pelo qual a placa e observada no 
diagrama ... Observar a orientaviio do 
diodo, com sua extremidade de catodo 
nitidamentemarcadapelafaixaouanel... 
Cuidadoparanao "trocaras bolas" quanto 
aos valores dos resistores (se tiver duvi
das, recorra ao TABELAO APE. .. ). 
Rele e trim-pot (cuja disposicao deter
minais apenas permite a insercao em 
condicao correta ... ) completam o con
junto ... Depois das soldagens, confere
se cada c6digo, valor e posicao, mais a 
perfeicao dos pontos de solda sobre as 
ilhas/furos, pelo la.do cobreado, para s6 
entao "amputar-se" as extremidades so
brantes dos terminais, com alicate de 
corte .. 

-FIG.4-CONEXOESEXTERNASA 
PLACA - Para nao "atrapalhar" as visu
alizacoes, agora os componentes sobre 
a placa (vistos na figura anterior. em 
detalhes ... ) foram devidamente "invisi
bilizados" ... ). A enfase reside agora nas 
conexoes perifericas ou extemas, re
sumidas na cabagem e terminais de ali
mentacao, aplicacao e ligacao aos sen
sores ... Observar a codificacao adotada 
para as ilhas existentes junto as bordas 
da placa, cuidando para que nao ocor
ram inversoes nas ligay6es, polaridade 
da alimentaca_o, identificacao dos ter
minais de saida para a aplicavii.o e 
principalmente - as conex5es por cabi
nho blindado ao jaque mono (tipo J2) 
destinado a recepyao do plugue que ter-
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minaacabagem vindado(s) sensor(es). 
Quanto a ta.I cabo blindado mono, notar 
que, no lado da placa, o condutor "vivo", 
central, deve ser ligado ao ponto "C" e 
a malha de "terra" ao ponto .. ET" ... J a 
no lado do jaque, "vivo" e "terra" 
tambem devem corresponder a os res
pectivos terminais ... 

- FIG. 5 - DETALHAMENTO DOS 
SENSORES EDA SUA LIGAf;AO ... 
-0 foto-transfstor recomendado naLIS
TA DE PEf;AS, tipo TIL78 (embora 
diversas equivalencias possam ser ado-

-• 1 - Transistor (Darlington de 
pequena Potencia) BC517 

• 1 - Transistor BC549 
• 1 - Diodo 1N4148 ou equiva-

lente 
• 2 - Resistores 47K x 1/4W 
• 1 - Resistor 220K x l/4W 
• 1 - Trim-pot (vertical) 3M3 
• 1 - Capacitor (poliester) 100n 
• 1 - Rele c/bobina para 12 VCC 

e um conjunto reversivel 
de contatos, para 10A 

• 1 - Foto-transfstor TIL 78 ou 
equivalente (NA VERD A
DE, PODEM SER USA
DOS ATE SEIS FO
TO-1RANSISTORES, 
EM FUN<;AO MUL TIPLA -
VER 1EXTO E FIGURAS ... ). 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 
com lay out especifico para 
a montagem (6,3 x 2.5 cm.) 

• 2 - Conjuntos de conetores 
parafusaveis tipo "Sindal", 
sendo um com 2 segmentos 
e um com 3 segment.os, 
para conexoes de alimenta
~ao e aplica~ao da MUSO 

Fig.4 

tadas e experimentadas ... ) e visto em 
aparencia, pinagem e sfmbolo, devendo 
o Leitor/Hobbysta notar que o terminal 
de coletor (C) e o mais curto, e sai da 
pe~ justamente ao lado de um pequeno 
chanfro existente na base do compo
nente ... No mesmo diagrama sao vistas 
as conex6es do foto-transfstor sensor ao 
seu cabo (ate 20metros, ou mesmo mais, 
sob experimenta!rl'to ... ) blindado e ao 
respectivo plugue de conexao ao jaque 
do circuito ... Observar cuidadosamente 
as ligai;oes dos condutores "vivo" (V) e 
"terra" (T), nas duas extremidades do 
dito cabo ... 

• 1 - Jaque universal, mono 
(tamanho J2) para a liga~ao 
do cabo proveniente 
do(s) sensor(es) 

• 1 - Pedai;o de cabo blindado 
mono (nao mais do que uns 
15 cm.) para ligayao intema 
do jaque de Entrada, a placa. 

• 1 - Plugue universal, 
mono (tamanho P2) 

• - Fio e solda para as ligai;oes 

-~ ~ 
• 1 - Caixa (opcional) para abri

gar o circuito. Qualquer con
tainer padronizado, com 
dimens6es mfnimas de 
7,0 x 3,0 x 3,0 cm., servira ... 

• - Cabagem blindada mono, 
fina, nos comprimentos 
necessarios a instalai;ao 
dos sensores ... 

• - Foto-transfstores "extras" 
(o total nao deve ultrapas
sar 6) para os demais sen
soreamentos - VER TEXTO. 

• - Parafusos, porcas, etc., para 
fixai;oes diversas 
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• CIRCUITOS INTEGRADOS 
• TRANSISTOR 
• DIODO 
• CAPACITOR 
• MOSCA-BRANCA EM Cl. 

COMPONENTES ELETRONICOS 
EM GERAL - CONSULTE-NOS 

A maneira mais facil 
de fazer consertos ... 

e orientando-se pelo esque
ma original do fabricante! 

ESQUEMAS AVULSOS 
. , ESQUEMARIOS 
·:. · ·, ·MAN-UAIS . 

•' . . 

Voce encontra na: 

ESQUEMATECA 
Vitoria Coml. ltda. 

R. Vitoria, 391 - S.Paulo, 
SP - CEP 01210-001 

Tel. (011) 221-0683 
TEMOS TAMBEM as VIDEO-AULAS 

do PIIO/,. ~ ~ 
Cursoa de: Eletr6nica Basica, Digital, 

TV em cores e PB, Videocassete, 
Compact Disc, F6mos Microondas, 

lmpressoras, Micros e muito~ outros. 
CADA CUFJSO CONTEM 

UMA FITA DE VIDEO+ APOSTILA. 
Conaulte-noa. 

A tendemos a todo 
o Brasil 
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- FIG. 6 - ACOMODA~AO OTICA 
DOS SENSORES, E POSSIBILI
DADES DE MULTIPLO SEN
SOREAMENTO ... - Embora em al
guns casos e aplica1r6es os sensores 
(foto-transfstores) possam ate ser usa
dos "nus", na maioriadas inten1roes, um 
dos dois metodos ilustrados (parte es
querda da figura ... ) darao melhores e 
mais consistentes resultados ... Para uma 
monitorai;ao "am biental", mais amp la e 
generica, recomenda-se a cobertura do 
sensor com uma campanula transh1cida 
(pode ser usada a lente, branco leitosa, 
de um "olho de boi" com um, ou mesmo 
"meia bola" de pingue-pongue ... ). Ja 
para sensoreamentos mais "agudos" e 
direcionais, o "entubamento" do TIL 78 
e a anexa1rao de uma pequena lente, 
garantirao born desempenho ... Na mes
ma figura temos a disposi1rao geral para 
adapta1rao de mt1ltiplos sensores a 
MUSO: basta "paralelar" (ou seja: jun
tar coletores com coletores e emisso
res com emissores ... ) todos (ate 6) os 
TIL78 ou equivalentcs, SEMPRE U
SANDO CABAGEM BLINDADA 
MONO, e conduzir a informai;ao reuni-
da a MUSO (cabagern blindada ... ), 
terrninando no plugue de conexao .. . 
Conforme ja foi explicado, distancias 
de ate 20 metros entre o sensor e a 
MUSO sao admitidas sern problernas, 
pelo que indicararn nossos testes ... No 
entanto, nadaimpedeque oLeitor/Hob
bysta experirnente distancias rnaiores 
que podem ser usadas em ambientcs 
onde nao exista muita interferencia ou 
campos eletro-magneticos capazes de 
induzir sinais "falsos" a entrada da 
MUSO ... 

••••• 
Sao rnuitas, corno ja foi dito, as 

possibilidades de utiliza1rao pratica do 
sistema... Ambientes diversos podem 
sercontrolados atraves de sensores corn 
campanula translt1cida (ver fig. 6), de 
modo que, anoite, sea lfunpada do local 
for acesa, a MUSO percebera o fato, 
acionando a carga escolhida, via rele ... 
Tarnbem objetos ou locais rnuitoespecf
ficos podem ser controlados, tanto via 
foto-transistores "nus" quanto corn sen
sores "entubados" e dotados de lentes 
(ver a mencionada figura 6 ... ). Num 
exemplo pratico, em ambiente natural
mente iluminado, objetos valiosos 
podem ser protegidos contra roubo sirn
plesmente colocando os pr6prios ditos 
cujos sobre um sensor da MUSO, que 
assim, "vera", imediatamente, qualquer 
tentativa de remot;ao do tal objeto! 

TIL78 

I 
C~ E 

VT ~~ 

\_L/ (f-f --~F=-==:=:~~~T MIOL~~===o 
: l 
I .----' 

CABO BUNDA DO 
MONO (ATE 20m) 

CAMPANUI..A 
TRANSLIJCIDA 

PLUGUE 
(P2 OU RCA) 

AT~ 20rn 

Fig.5 

) ~~-

~ BASE 

JzJ ~/ . 

TL 
1,00:::--
1~ ~ ®=.~- ... 

li'© 
Dependendo sempre da correta 

calibragem de sensibilidade, para cada 
conj unto de sensoreamento acoplado, a 
MUSOpoderadetetar e monitorar "anor
rnalidades 6ticas" (sempre no sentido de 
um incremento da lurninosidade sobre 
o sensor ... ) denunciadoras de intrusoes, 
roubos, rerno1roes niio autorizadas, aber
tura de portas de lugares ou comparti
rnentos naoautorizados, etc., corn grande 
eficiencia e seguran1ra ... 

Em qualquer caso, depois de 
todo o conj unto instalado e devidamente 
posicionado, o trim-pot do circuito de
vera se cuidadosamente ajustado, de 
rnodo que o rele de saida fique desativa
do, porem "no limiar" da sua energiza-
1rao ... Dessa forma, ao menor aumento 
do nfvel luminoso sobre qualquer dos 
eventuais varios sensores utiJizados, 

Fig.6 

oconcra a encrgiza~ao do dito rcle, com 
o conscqucnte chavearncnto da carga 
controlada, via contatos de utiliza1rao ... 

Falando na utiliz.:wao, o con
junto de cont.alos reversfveis do rel~, 
com fun1roes Nonnalmente Aberta e 
Norrnalmente Fee had a, pemiite muitas 
op1roes, dcsligando algo que estava liga
do, ligando algo que estava desligado, 
invertendo comli~oes prcvias de energi
za1rao de cargas, etc. As tais cargas 
podern (devido as caractcrfsticas e ca
pacidades dos contatos do rele ... ) ser 
naturalmente alimentadas por C.C. ou 
C.A., sob Corrente de ate lOA, e sob 
qualquer Tensao, ate 220V, sem proble
ma,;... 0 Leitor/Hobbysta que acom
panha APE podera consu1tar artigos e 
projetos anteriormente publicados, na 
busca de "inspira1rao" para o chavea-
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mento das cargas finais da MUSO (ga
rantimos que sao muitas as possibili
dades, ea versatilidade e grande ... ). 

••••• 
- FIG. 7 UM INTERESSANTE 
"TRUQUE" DE "MEM {)RIA" PA RA 
0 CIRCUHO (E TAMBEM UMA 
UTILIZA<;AO PRATICA BASTAN
TE VALIDA ... ) - 0 cin.:uito da MUSO 
e do tipo que proporciona urna atua~ao 
final "momentanea", ou seja: o fecha
mento do rele apenas se da enquanto 
durar a situa~ao excepcional "vista" 
pelo(s) sensor(es). Essaatua~o, um tan
to restrita, e fruto da grnnde simplici
dade geral do circuito, que nao inclui 
temporizac;oes ou "mem6rias" ( o que 
exigiria muitos uutro;. component.es ati
vos, placa maior, mais peyas,maiscusto, 
etc.). Entretanto, sempre existem alguns 
"truques" extra-drcmtais que podem ser 
aphcados para se obtcr mais de qualquer 
arranjo ... 0 circuito aplicativo mostrado 
no diagrama, e apenas um dos possfveis 
"truques": como a MUSO reage, basica
mente, ao aumento da luminosidade 
sobre o(s) sensor(es), sea saida "releza
da" acionar, nasituayao requerida, uma 
lfunpadaestrategica.mente localizada, ou 
seja, capaz de "jogar" a sua luz, ou parte 
dela, justa.mente sobre o sensor respon
savel pelo acionamento, isso criara um 
linkderealimenta~o6ticaou/eedback, 
capaz de manter o sistcma em estado de 
"disparo" pennanente ... ! Confonne ve
mos no esqueminba, se uma lfunpada e 
um a cigarra de C .A. forem comandadas 
pelos contatos Nonnalmente Abertos do 
rele, e desde que a tal lfunpada esteja 

Fig.7 

num dos ambientes monitorados por um 
dos sensores daMUSO, uma vez aciona
do o rele, este ficara "travado" na con
dic;ao, mantendo a cigarra soando ate 
que alguem venha "resetar" o conjunto, 
pela momentanea desativa~ao da ener
giageral (ligar/desligar, porum momen
to, a alimenta~ao da MUSO ... ) ! 

••••• 
Enfim, a MUSO e um projeto 

muito flexfvel e versatil, mas que por 
isso mesmo - exige uma certa dose de 
criatividade e raciocfnio do montador/ 
usuario, nao s6 para sua instala~ao e 
ajuste, mas ta.mbem na sua conce~ao 
pratica final ... 

Racionalmente utilizada, a 
MUSO pode exercer, como seu nome 
sugere, uma seguranya MUL TIPLA 
mesmo, controlando simultaneamente 
varios pontos, lugares, condif6es e situ
a~oes, defendendo objetos de valor, pre
venindo intrus6es notumas, delatando a 
abertura de cofres ou compartimentos 
de acesso restrito, etc, 

Por outro lado, a extrema sim
plicidade do circuito, seu baixo custo e 
facilidade deinstal~o, contribuem ta.m
bem para refor1rar as outras 6bvias van
tagens ... Com dizem os apresentadores 
daquele programa tonto, VOCE DE
CIDE ... ! Basta um pouco de criati
vidade, aliada a natural capacidade do 
verdadeiro Hobbysta de "gerar 
solu~oes", para obter o melhor dos 
aproveitamentos do projeto! ■ 

••••• 
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Nas ultimas "liyoes", vimos 
como, a partir de gates simples, contidos 
em certos Integrados Digit:ais mais co
muns (e baratos ... ), e possfvel elaborar
se blocos l6gicos de furn;oes relativa
mente complexas (com o auxilio de al
guns componentes extemos de "apoio", 
resistores, capacitores, etc.). Entretanto, 
os fabricantes dos Integrados Digit:ais 
(notadamente nas "familias" TTL e 
C.MOS, mais comuns ... ), de modo a 
facilitar a vida dos projetistas, simplifi
cando ao maximo os circuitos tinais, 
buscaram sempre o maximo de mmiatu
riza~ao e compacta~ao ... Para tanto, cri
aram, e tomaram de uso corrente, uma 
serie de Integrados contendo, "ja pron-

tos, la dentro", muitos desses blocos 
l6gicos mais complexos, conforme ve
remos ao longo da presente "Aula", edas 
pr6ximas ... ! 

A nfvel industrial, tudo se re
sume em "enfiar" dentro do chip os 
citados blocos l6gicos, promovendo a
cesso extemo via pinos do Integrado ... Ja 
a nfvel pratico, de utiliza~ao e projeto, a 
"coisa" envolve uma serie de pre-co
nhecimentos, que incluem "saber a pma
gem" (fum;oes dos terminais) , conhecer 
os parametros, limites e caracterfsticas, 
ter acesso tis Tabelas Dinamicas dos 
ditos blocos, etc. 

Assim, na presente "li~ao" ini
ciaremos a abordagem mais avan~ada 
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desses Integrados (sempre dentro da 
"famflia" C.MOS, que esta servindo de 
base para as explica~oes, na presente 
fase do nosso "Curso" ... ) que contem 
blocos complexos, comefando por sim
ples conjuntos de flip-flops para, em 
seguida, "ir mais fundo", conforme o 
cronograma requerer e as explica~oes 
forem se tomando necessarias ... 

- FIG. 1 - 0 C.MOS 4013, CONTEN
DO DOIS FLIP-FLOPS Bl
ESTAVEIS ... - Conforme vimos na 
"Aula" anterior, um dos mais impor
tantes blocos l6gicos e o do chamado 
BIESTA VEL, que pode atuar tantocomo 
verdadeira "celula de mem6ria" (ja que 
"guarda" um certo nfvel digital ou estado 
l6gico, pelo tempo que for necessario, 
ate que lhe seja dada uma ordem de 
"apagamento" ... ), quanto como conta
dor ou divisor por 2. Alguns pontos 
praticos que ja vimos, sobre os BI
ESTA VEIS, sao que tais blocos podiam 
ser construfdos com uma ou com duas 
Entradas, e que, geralmente, apresenta
vam duas Safdas invertidas ou comple
mentares entre sf (ou seja: sempre que 
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uma deles estiver em "0", a outra tern 
que estar em "1", e vice-versa .. ). Pois 
bem, o mais simples dos conjuntos de 
BIESTA. VEIS "enfiados" num Integra
do especifico, provavelmente e o presen
te no Integrado 4013 ( ver diagrama das 
suas "entranhas" e pinagem ... ). Nele, 
temosdoisflip-flops BIESTA. VEL.-, com
pletos, ou seja: dois contadores/divisores 
por 2, cada um deles apresentando aces
sos extemos (via pinos do Integrado) 
totalmente independentes, compartilhan
do apenas a pinagem de alimentar;ao ... 
Cada um dos dois blocos tern, extema
mente, seus pinos de Entrada de clock, 
uma segunda Entrada (Entrada de da
dos), o controle de Set (armar) e de Reset 
(rearmar) ... Grafas a todos os acessos 
dos dois blocos, com o 4013 podemos 
facilmente (e com um minimo de com
ponentes extemos, as vezes ate nenhum ... ) 
criar circuitos simples e efetivos que 
podem, alem de "reternamem6ria" nfveis 
ou estados digitais, tambem realizar di
visoes por 2 (usando um dos blocos 
intemos ... ) ou ate divisoes por 4 (usando 
os dois blocos ... ). Como naesquematiza
\;iio pratica dos diagramas digitais existe 
uma certa "nomenclatura" universal
mente adotada para codificar os pinos/ 
fun\yoes, vamos aproveitar para, deta
lhando as funfoes das "pemas" do 4013 
(abordando, parasimplificar, apenas um 
dos blocosintemos ... ), aprenderum pou
co mais sobre o assunto (as identifi
cai;oes a seguir referem-se ao bloco 1 
interno ao 4013 ... ): 

. Ql . Saida normal (nao invertida) do 
bloco 

- Ql - Saida complementar (invertida) 
do bloco. Lembrar sempre que aquele 

FREQU~NCIA 
ENTRADA 

n. 3 @ O.OCK SAfDA@ 
1 J1. 

1n FRE -4013 
SAfoA 

~NCIA 

--2 @ DADOS 
SAIDACOM• 2 
l't.EME~lTAR @ "LI" 

FIG. 1 

"tracinho" sobre a notayiio tern o signifi
cado de "nao" ou de "inversiio" do estado 
relativo ... 
- Cl - Entrada principal, ou de clock, na 
qual devem ser aplicados os pulsos ou 
transi9oes de nfveis digitais a serem in
terpretados pelo BIEST A. VEL (memo
rizados ou contados/divididos). 
- Rt - Entrada de reset (rearmar ou 
"zerar" ... ). Durante o funcionamento 
como simples contador/divisor, este pino 
do bloco deve ser mantido sob nfvel "O'' 
ou "baixo" ... 
- Dl - Entrada de dados. No funciona
mento como simples contador/divisor, 
tal Entrada deve ser ligada a Saida com
plementar. 
- St - Entrada de set (armar). No funci
onamentoelementardo bloco, comomero 
contador/divisor, essa Entrada deve ser 
mantida "baixa", ou em "O''. 

Notem ainda que a alimentat;ao, sendo 
"simultanea" ou "compartilhada" pelos 
dois blocos intemos do Integrado, deve 
ser aplicada aos pinos 14 (+) e 7(-). Nao 
esquecer que, como ocorre em todos os 
blocos 16gicos dos Integrados C.MOS, 
na eventualidade de usarmos apenas um 
dos dois blocos intemos, todas as Entra
das correspondentes ao bloco ntlo usado 
devem receber uma polariza9ao (ou li
gando-as ao positivo ou ao negativo 
geral da alimenta~ao, por exemplo ... ) de 
modoanaoinstabilizarofuncionamento 
do chip como um todo ... 

. FIG. 2 - INDIVIDUALIZANDO UM 
DOSBLOCOS INTERNOSDO4013 ... 
- Paraqueainterpretaya.odocaroLeitor/ 
"Aluno" fique mais facil, a figura traz, 
agora, o diagrama em bloco de apenas 
um dosBIESTA.VEISintemosao4013, 

® ® 
SET 6 4 RESET 

FIi. 2 

tambem com os "nomes" e fun\;oes dos 
seus pinos, alem da respectiva nume
ra~ao externamente atribufda as "per
nas" ... Para o bom entendimento das 
explicai;oes que se seguirao, e funda
mental que o Leitorf' Aluno" observe, 
simultaneamente, o presente diagrama, 
mais a TABELA DE ESTA DOS ( uma 
espcciede"TABELA VERDADE",para 
os blocos digitais mais complexos ... ), 
objeto do pr6ximo ftem ... 

- FIG. 3 - A TABEIA DE ESTADOS 
DO4013- A TABELADEESTAOOS 
(assim como o ea chamada TABELA 
VERDADE, para os simples gates ... ) e 
uma espccie · de grafico/relat6rio, uma 
verdadeira "carteira de identidade" de 
qualquer bloco l6gico,ja que atraves dela 
podemos saber praticamente tudo a res
peito das "rea9oes" do dito bloco, como 
suas Saidas se comportam em fun93.o de 
dados ou estados apresentados as suas 
Entradas, etc. No projeto de qualquer 
circuito que envolva blocos 16gicos Inte
grados, o conhcimento previo da T ABE
LA DE ESTADOS (ou da TABELA 
VERDADE) e um requisito absoluta
mente essencial, portanto ... Analisando, 
entao, os diagramas das figuras 2 e 3, 
veremos que os sinais (normalmente um 
"trem" de pulsos, altemando estados "al
tos" e "baixos'', ou "1" e '"O'' ... ) sao 
aplicados a Entrada de clock, sob certa 
Frequencia. A Saida e, basicamente, re
colhida num dos dois pinos complemen
tares disponiveis ... Na sua fun9ao Msica, 
como BIESTA. VEL, qualquer dos blo
cos intemos do 4013 pode, entiio, ser 
usado como DIVISOR POR 2, ou como 
CONTADORBINARlOSIMPLES (ver 
"Aula" anterior ... ). Observem, porem (na 
TABELA DE EST ADOS) que a Entra-
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TE DO 81-ESTAVEL 4013 

TRANSIC,AO D R s 
DO CLOCK 

1 s 0 0 0 

2 _f 1 0 0 

3 l__ NI I o 0 

4 NI NI 1 0 

5 NI NI 0 

6 NI NI 1 

dado bloco apenas "reage" as transiyoes 
ascendentes ou de subida do sinal digital 
aplicado (ver as duas primeiras linhas da 
TABELA DE ESTADOS ... ), ou seja: 
cada vez que a Entrada de clock sente 
uma rapida mudan~ de estado, de "0" 
para "l'', automaticamente inverte-se o 
estado presente nas duas Saidas comple
mentares (a q ue estava em "0" para para 
"l" e a que estava em "1" passa para 
"O'' ... ). Ja durante a transifao descen
dente ou de descida do sinal na Entrada 
de clock (quando ocorre uma mudanya 
de "l" para "O'' na Entrada, como na 
terceira linha da TABELA DE ESTA
OOS ... ), as Saidas complementares nao 
tern seus estados alterados ... E justa
mente gmfas a essa capacidade de "rea
gir'' apenas as transiy6es ascendentes 
queumFLIP-FLOPBIESTAVELpode 
realizar uma efetiva divisao por 2, con
forme veremos ... Observem ainda que o 
estado NI codificado em alguns dos 
quadros da T ABELA DE EST ADOS, 
significa "NAO IMPORTA" (o esta
do ... ), ou seja: as condiy6es ou "resulta
dos" gerais indicados se verificam nao 
importando se o terminal indicado es
teja, naquele momento, recebendo "1" 
ou ''O'' ... Analisemos, entao, alguns pon
tos especificos, para facilitar a com
preensao da sequencia de eventos ... 

-Seo RESETestiverem "l"eoSETem 
''O'', nao im.porta o nfvel ou estado mo
mentaneo do sinal aplicado a Entrada de 
CLOCK(enem aEntradade DADOS ... ), 
pois, nesse caso, a Safda NORMAL 
mostrara sempre ''O'' e a Safda COM-

1 

1 

a a f 5

~

1

~ 1 111 
0 1 14 13 12 11 10 9 It 

1 0 t ~ 
NAQ NAO F 

1 234Si7 
MUDA MUDA 

A 8 CD ITTTTJI 
0 1 

I l I I L 

JUlSL.Il ~ I B C D 

1 0 

1 1 

FIG. 3 

PLEMENTAR sempre "l" ... 
- Jase o RESET estiver em "O'' e o SET 
em "1", nflo importa o estado ou nfvel 
momentaneamente aplicado a Entrada 
de CLOCK (ou de DADOS ... ), a Saida 
NORMAL, mostrara sempre "1" e a 
Saida COMPLEMENTAR sempre 
"O'' ... 
- Numa terceim hip6tese, aplicando-se 
nfvel "alto" ("l ") tanto ao pino de 
RESET quanto ao de SET, ambas as 
Saidas mostrarao "l", nflo importando 
os nfveis ou estados momentaneamente 
aplicados as Entradas de CLOCK OU de 
DADOS ... 

- FIG. 4- 0 4013 COMO CONTADOR 
BINARIO SIMPLES OU DIVISOR 
POR2 ... -Aluzdoquejafoi vistoquanto 
ao 4013, nao e dificil, agora, entender 
como- numa simples sequencia de inter
lig~ao de seus pinos - podemos constru
ir um CONT ADOR BIN ARIO ou DIVI
SOR POR 2! 0 esqueminha da figura 
mostra esse circuito pratico, com todos 
os seus detalhes ... 0 clock (ou seja, o 
sinal cujaFrequencia se pretende dividir 
por 2 ... ) e aplicado ao respectivo pino de 
Entrada (3). A Saida COMPLEMEN
TAR (2) e ligada ao pino de Entrada de 
DADOS (5). Os pinos de RESET e SET 
(4 e 6) permanecem em ''O'' (sirnples
mente ligados a linha do negativo da 
alirnenta<;ao ... ). Como estamos utilizan
do apenas um dos blocos internos do 
Integrado, todas as Entradas ou pinos de 
Controle do outro bloco (pinos 8-9-10-
11.. .), nao utilizadas, devem ser polari-

~ I I l s_r-'Lf7.. 
F 

2 

FIG. 4 

zadas - no caso todas ligadas ao negativo 
da alimentafao (ou, digitalmente falan
do, a "O'' ... ). Aos pinos 14 e 7 se aplica 
a alirnenta<;ao, dentro da faixa de Ten
soes "aceita" pela "familia" C.MOS (5 a 
15V). Como arranjo estabelecido "nos 
conformes" do esquema, aplicando-se 
entao a Entrada E um "trem de pulsos" 
sob Frequencia F, teremos na SaidaS um 
outro "trem de pulsos", este manifestan
do-se sob FrequenciaF/2, ou seja: rigo
rosamente a metade da Frequencia F ... ! 
V ejamos, em detalhes, as razoes dessa 
autentica divisao por 2: ja virnos que o 
estado em qualquer das Saidas do 
BIESTAVEL (no caso do exemplo, 
estamos aproveitando apenas a Saida 
NORMAL,presentenopino 1 do4013 ... ) 
apenas pode inverter-se ap6s a Enttada 
de CLOCK ter recebido duas transi<;6es 
ascendentes (ou seja: subidas de "0" 
para "l" ... ). Observem, nos diagramas 
de forma de onda do esquema, que tais 
transif6es apenas se dao nos instantes 
A-B-C-D. Consultandoa TABELA DE 
EST ADOS (FIG. 3) podemos ver que a 
Saida NORMAL (pino 1) estar1, inicial
mente, em "0" ... Ao ocorrer a segunda 
(B) transi<;ao ascendente na Entrada, o 
nivel na Safda sobe (vai do ''O'' para 
"1" ... ) . Na terceira transiyao (C) o nfvel 
na Saidaretoma a "O'' para apenas vol tar 
a "1" quando a Entrada recebe a quarta 
transiyao (D). Dessa forma, sao precisos 
4 pulsos completos na Entrada, para que 
(dentro do mesmo intervalo de Tem
po ... ) se verifiquem 2 pulsos completos 
na Safda ... Nada mais, nada menos, do 
que uma autentica DIVISAO POR 2 ... ! 
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- FIG. 5 - "CIRCUITANTO'' 0 4013 
COMO DIVISOR POR 4 ... - Se nao 
"for~ar" muito a cabecinha de Voces, 
earns Leitores/"Alunos" (lembram-se 
daquelas elementares primeiras Lifoes 
de Aritimetica, nas primeiras series do 
primeiro grau ... ?) • pedimos notar que 
divindoou numeroou quantidadeduas 
vezes por 2 , teremos o equivalente a 
sua divisiio por 4 ... Assim, como o 4013 
contem dois blocos capazes de, indivi
dualmente, fazer divisoes por 2, basta 
"enfileirar" de forma logica os dois blo
cos para se obter uma divisdo por 4 ... 0 
esqueminha da figura mostra coma isso 
pode ser feito na pratica, pela simples 
interlig~ao correta das Entradas, Saidas 
e pinos de Controle dos dois blocos do 
4013, e sem o auxilio de nenhum outro 
componente extemo (apenas o puro e 
simples trabalbo do Integrado ... )! Com
parando o esquema com o diagrama das 
"entranhas" do 4013 (FIG.1), percebe
seclaramentequeaSaidaNORMAL do 
primciro BIESTAVEL (pino l) encon
tra-se diretamente ligada a Entrada de 
CLOCK do segundo BIESTA VEL 
(pino 11 ), e que - agora - recolhemos a 
Saida final do conj unto no pino de Saida 
do segundo BIESTA VEL (pino 13). 
Dessa forma, a Frequencia final obtida 
sera 4 vezes menor do que a aplicada a 
Entrada E ... ! Em outras palavras (econ
forme exemplificam os diagramas de 
formasdeondanafigura ... ), se aplicados 
8 pulsos completos a Entrada E teremos 
- no mesmo intervalo de Tempo - 2 
pulsos completos na Saida S ... Uma ri
gorosa e concreta divlsio por 4 .. .1 

10n 

FIG. 5 

· FIG. 6 - FAZENDO EXPERIEN
CIAS COMPROBATORIAS ... - 0 
Leitorf' Aluno" pode, muito facilmente, 
com o auxilio de uma matriz de cantatas 
(Proto Board) realizar na pratica algu
mas elucidativas EXPERIENCIAS, para 
comprovar, "ao vivo", o funcionamento 
dos blocos logicos BIESTA VEIS con
tidos no 4013, nas explicadas fun~oes de 
divisor ou contador. Com um pouco de 

• aten<;llo, basta interligar os componentes 
sobre o Proto Board, "nos conformes" 
do esqueminha (que e muito simples ... ) 
para obter um divisor por 4 experimen
tal ... Uma rede RC, formada pelos resis
tores de 100Ke470Kmaisocapacitorde 
10n, juntamente com um interruptor de 
pressao (push-button) tipo Normalmente 
Aberto, permite a inj~ao de pulsos na 
Entrada do sistema, um a um (faceis de 
contarmentalmente, portanto ... ), atraves 
de pressoes sequenciais no botao do dito 
interruptor ... Para ind icar o momentaneo 
estado digital presente naSaida, um LED 
com um e utilizado, e ligado de modo que 
apenas acendera quando o pino 13 do 
4013 se mostrar ''alto", ou em "1" ... 
Realizada a montagem experimental, 
totalmente sem solda (o que permitira a 
posterior re-utili~ao dos componentes 
em outras experiencias ... ), aplicam-se os 
pulsos, premindo o push-button uma vez 
para cada pulso e verifica-se que sao 
necessarios 4 pulsos na Entrada, para que 
o LED indicador mostre um perfodo de 
acendimento ... Se for apertado 8 vezes o 
interruptor, serao vistos dois perfodos de 
acendimento do LED, e assim por di
ante ... ! Com um pouquinho de racio-

~1 
-...=.. 6v -

FIG. 6 

cfnio pratico, tambem o diagrama basico 
do divisor por 2 (FIG. 4) podera ser 
implementado numa EXPERIENCIA 
pratica, quando entao sera verificado um 
perfodo de acendimento do LED indica
dor, para cada dois pulsos aplicados a 
Entrada ... 

•••••••••••••••••••• 
ENFIANDO MAIS 

E MAIS "COISAS" DENTRO 
DOS INTEGRADOS •.. 

•••••••••••••••••••• 
E certo que nao se pode consi

derar urn grande "fa~ha" embutir dois 
meros BIEST A VEIS nurn integradi
nho ... Entretanto, o exemplo dado, "em 
cima" do 4013 (escolhido proposital
mente, por ser um componente super
usado em montagens e projetos relativa
mente simples, que serao vistos varias 
vezes, no decorrer do nosso "Curso" ... ), 
serve apenas como singelo ponto de 
partida para voos mais altos, em termos 
de integra~ao, ou sej a: da capacidade que 
amodemaindustriadecomponentestem 
de ultra-miniaturizar cada vez mais os 
chips, enfiando mais e mais "coisas la 
dentro" ... ! 

0 conceito envolvido e o de 
densidade da integra~ao ... Chama-se, 
entao, de integra~o de baixa densida
de, a presente - por exemplo - no citado 
e dissecado 4013 (tern relativamente 
"pouca coisa la dentro" ... ). Por media 
densidade interpretamos muitos outros 
Integrados, ja com mais de uma dezena 



de blocos l6gicos intemos ... Finalmente, 
chamados de integra~ao de alta densi
dade( ou "delarga escala" ... ) aaplicada 
a varios Integrados modemos, que pod em 
conter muitas dezenas, ou rnesmo cente
nas (ate milhares ... ) de blocos 16gicos 
complctos! S6 para dar urn cxemplo de 
"arregafar a boca do ba1ao", um moder
no chip de microprocessador (o nucleo 
da placa mtie dos micro-computadores, 
conforme estao aprendendo os Leitores 
que es tao seguindo a Sevao ABC DO PC 
- INFORMATICA PR.A.TICA , aqui 
mesmo, em APE. .. ), quc, externamente, 
nao passa de um "integradao", pode -
atualmente - conter milhoes de elemen
tos ativos (transfstores) dispostos em 
dezenas de milhares de blocos l6gicos ! 
E isso nao e "papo furado" ... ! 

Nao se assustem, contudo, que 
por enquanto ainda nao vamos abordar 
tais "monstros" da modema integravao 
(no devido tempo, chegarernos la, te
nham certeza ... ). Entretanto, daqui para 
a frente, no presente grnpo de "li~oes", 
abordaremos progressivamente alguns 
Integrados especificos (porem de uso 
corrente ... ) em cujas "entranhas" po
demos contar dezena<; de blocos, e cen
tenas de transfstores ... 

F 
T 

CLOCK 

10l--------1 

"RADIOGRAFIA" 
DO 4040 ... 
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FIG. 7 

S6 para seguir ncsse raciocfnio, 
vamos dissecar um "companheiro" 
C.MOS do 4013, dest'l vez contendo 
"wn monte" de blocos BIESTA VEIS, 
contadores/divisores por 2 ... ! Vejamos: 

••••• 
· FIG. 7 - 0 INTEGRADO C.MOS 
4040(MULT/l'WCONTADORDE12 
EST AGIOS ... )-Odiagramamostra(com 
o componente visto por cima ... ) a identi
ficavao e codificavao de pinagem do 
Integrado C.MOS 4040, que con tern nada 
menos que 12 FLIP-FLOPS Bl
ESTA VEIS (contadores binarios). Uma 
coisa que deve ser observada, desde ja, e 
que devido a progressivamente rnaior 
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quantidade de blocos embutida nos chips, 
em confronto com o numero evidente
mente limitado de pinosf'pemas" de 
acesso extemo, leva a alguns "sacrifi
cios" praticamente obrigat6rios, de modo 
que nem todos os terminais de acesso, 
controle, etc., de cada bloco, podem ser 
individualmente acessiveis, extema
mente ... No caso do 4040, com seus 12 
BIESTAVEIS, alem dos terminais de 
alimentafao (que servem, simultanea
mente, a todos os blocos intemos ... ), 
situados nos pinos 16 (+) e 8 (-), temos 
um unico pino paraaEntradade CLOCK 
(10), tambem apenas um pino para o 
RESET (11), atraves do qual podem ser 
''zerados" todos os contadores intemos, 
simultanearnente, e - finalmente as 12 
Saidas NORMA IS (nao ha acesso exter
nos as Saidas COMPLEMENTA
R.ES ... ), ou "Q", nos 12 pinos restantes, 
pela ordem: 9 - 7 - 6 - 5 - 3 • 2 - 4 - 13 -
12 · 14 · 15 · 1... 

-FIG.8-"TIRANDOA ROUPA"D0 
4040 ... - Normalmente, nos diagramas 
decircuitos ("esquemas"), oslntegrados 
mais complexos sao estilizados como 
meras "caixas" dotadas de pinos nume
rados, confonne o Leitorf' Aluno" ja viu 
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FIG. 8 
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em exemplos anteriores do nosso "Cur
so" ... Entretanto, a pr6pria razao de ser 
da presente "A ula" es ta na demonstra~ao 
do tamanho e da complexidade do con
teudo dos modemos Integrados... As
sim, torna-se justificada (se nao 
necessaria ... ) uma analise do "lado de 
dentro'' dodito cujo, a partir do diagrama 
de blocos representativo, visto na FIG. 
8 ... Observem,inicialmente,os 12FLIP
FLOPS, simbolizados pelas "caixas"re
tangulares, cada um deles dotado de 
duas Entradas de CLOCK, uma NOR
MAL (C) EoutraCOMPLEMENTAR 
(representada por um "C" com um traci
nbo em cima, lembram-se ... ?) e duas 
Saidas, sendo tambem uma NORMAL 
(Q) ea outra COMPLEMENTAR (o 
"Q" com o velho tracinbo de "inversao", 
em cima ... ). Observem ainda a presen~a 
intema de alguns gates ja estudados, 
SIMPLES INVERSORES, NAND DE 
2 ENTRADAS e ate um Sll\llPLES 
INVERSOR COM :FUN<;AO 
SCHMITT TRIGGER ... Tais gate:i 
auxiliares destinam-se a perfeitamente 
conformar os sinais, e dar-lhes o devido 
"estado" ou condi¢o digital, de modo a 
serem perfeitamente manipulados pela 
bateria de contadores ... Observem a pre
sen~ do comando de RESET (pino 11) 
. Notem tambem que as duas Saidas de 
cada BIESTA VEL es tao sempre cone
tadas as duas Entradas do BIEST A VEL 
seguinte da "fila", de modo que as di
visoes por 2 vao sendo feitas progressi
vamente atraves dos blocos ... Outra coi
sa: como as Saidas sao inicialmente re
colhidas nos terminais COMPLEMEN
TARES de cada BIESTAVEL, todas 
elas sao extemamente acessadas atraves 
de um bloco SIMPLES INVERSOR. 
de modo que nos pinos extemos do Inte
grado, tais Saidas se manifestem de for
ma "nao invertida" (Safdas "Q" ... ). A 
Frequencia de CLOCK e aplicada ao 
pino de Entrada geral (1 OJ e, depois de 
"adequado" o sinal, enviada ao primeiro 
FLIP-FLOP (FFl ), seguindo dai para a 
frente, de BIEST A VEL em BI
ESTAVEL, ate FF12 ... 0 pino extemo 
de RESET(ll), comanda (viadois SIM
PLES INVERSO RES intemos ... ) todas 
as Entradas de RESET dos 12 BI
ESTA VEIS, de modo que todos eles 
podem ser simultaneamente "zerados" 
ou "reannados" atraves de tal entrada de· 

controle ... Para simplificar a interpre
~ao geral, os numeros contidos nos 
pequenos drculos, no diagrama, indi
cam a codifica~ao dos pinos extemos do 
4040, e as inscri~oes junto de tais pontos 
indicamasfun~sdecadapino ... Vamos, 
agora, raciocinar um pouco a respeito da 
organiza~ao e funcionamento do con
juntocomo um todo, sempreconsideran
do conceitos ja aprendidos, em "Aulas" 
imediatamente anteriores, do nosso 
"Curso" ... 

Lembramos que, estando o pino de 
RESET geral (11) em "O'', aplicando-se 
a Entrada de CLOCK (10) um "trem de 
pulsos" de determinada Frequencia (Fl 
1) , sera obtida, nas diversas Saidas, e 
pela ordem, a dita Frequencia progressi
vamente dividida por 2 (1''12, Fl4, FIS, 

r, 5• 15V 

1 1 1 • 1 
6 JUlJU1 @ 8 

0 0 0 0 e '--
CLOCK «MO 

10 RESET ~ 
F/16 F/8 . Ff4 Ff2 

5 6 7 9 

-

PULSO ESTADO DAS SAiDAS 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 

7 0 1 1 1 

8 1 0 0 0 

9 1 0 0 1 

10 1 0 1 0 

11 1 0 1 1 

12 1 1 0 0 

13 1 1 0 1 

14 1 1 1 0 

15 1 1 1 1 

FIG.I 

Fl16, etc.) , at6 que, na ultima Safda, 
tenhamos Fl4096 (a Frequencia inicial, 
Fil, dividida por 4096 ... !) 
• Recordando o que ja foi visto em "Au
las" anteriores, sobre a chamada NO
TA <;AO BIN ARIA ( ou seja, aquele jei
to de escrever, ler e fazer contas com os 
numeros formados apenas pelos "alga
rismos" ou digitos "0" e "1" ... ), pode
mos lembrar que os "pesos" dos digitos, 
dependendo do lugar que ocupam na 
notafao, significam potencias de 2 
come~ando no dfgito da extrema direita, 
com o valor de 2°, depois 21. 22

, 23
, e 

assim por diante, conforme vamos para a 
esquerda da nota~ao ... Isso, em outras 
palavras, quer dizer que, da direita para 
a esquerda, o "valor" do dfgito "1" e, 
respectiva e progressivamente 1, 2, 4, 8, 
16, 32 e por ai vai ... 
- Notem que e exatamente essa a re
la~iio de divisoes resultantes de uma 
"fila" de BIESTA VEIS como a contida 
num Integrado do tipo do 4040! dessa 
forma, in terpretadas na ordem correta, as 
Saidas desse multiplocontador escrevem 
claramente, em BINARIO a pr6pria 
quantidade de pulsos aplicada a sua 
Entrada geral de CLOCK. .. ! 

- FIG. 9 - INTERPRETANDO AS 
SAIDAS DO 4040 COMO UM "TO
T ALIZADO R" (CONTADOR) 
BINARIO PRATICO ... - Para simpli
ficar as coisas, e nao assustar muito a 
"turma", utilizaremos no presente exem
plo, apenas as 4 primeiras Saidas do 
4040, nas quais aFrequenciado "trem de 
pulsos" original aparece nas propor~6es 
de Fl2, Fl4,Fl8 e Fil 6. Pelo conj unto de 
"estados''possfveis (sempre "O'' ou "1", 
como ja sabemos ... ) nessas 4 Saidas, 
ordenadas da forma indicada, teremos 
em BINA.RIO a perfeita contagem dos 
pulsos aplicados a mencionada Entrada 
de CLOCK. .. ! Se o "Aluno" for do tipo 
que "s6 acredita vendo", poderarealizar, 
num Proto Board, o circuito representa
do no diagrama, usando 4 LEDs nas 
Saidas, para indicar visualmente seus 
"estados", e aplicando a Entrada de 
CLOCK pulsos atraves de push-button 
(nos mesmo moldes da Experiencia da 
FIG. 6 ... ). Com isso, poderacomprovar 
a TABELA DE ESTADOS anexa a 
FIG.9 ... 
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-FIG.10- INDO "ATE O CABO" DA 
CONTAGEM POSSIVEL COM 0 
4040- No diagrama/exemplo da FIG. 9 
utilizamos, para simplificar as coisas, 
apenas as4 primeiras Saidas do conj unto 
de contadores intemos do 4040 ... Entre
tanto, lembrando que o dito Integrado 
tern nada menos que 12 contadores/divi
sores intemos, todos com Saidas exter
namente acessiveis, podemos levar a 
"coisaateo cabo", aproveitando todasas 
Saidas, atraves das quais poderao ser 
contados e binariamente indicados com 
precisao (atraves de 12 LEDs, se o dia
grama for concretizado numa Experien
cia sobre matriz de contatos ... ) ate 4096 
pulsos, ja que o numero binario 
"111111111111" significa exatamente 
"4096" em decimal ... ! 

-FIG.11- ... EPARA CONT AR "A CI
MA" DE 4096 ... ? - Embora 4096 par~a, 
a principio, um numero ou quantidade 
realtivamente elevada, na pratica nao o 
e,jaqueemmuitasaplicacoes precisamos 
quantificar val ores numericamente mui
to superiores, manipulando tais numeros 
binarios elevados, digital e eletronica-

FIG. 11 

mente ... Nada mais simples de se ob
ter... ! Ba5ta "enfileirarmos" varios Inte
grados multiplos contadores (4040 ou 
outros do genero, que conheceremos em 
futuro pr6ximo ... ), sempre conetando a 
Saida do ultimocontador de um Integra
do, a Entrada do primeiro contador do 
Integrado seguinte na "fila", e assim por 
diante ... ! Observem, no diagramade blo
cos, que s6 com os dois 4040 da esquer
da, oferecendo en tao nada menos que 24 
Saidas , toma-se possfvel mostrar, em 
binario, umacontagem de ate 16.772.216 
(ja um numero bastante consideravel, 
ne ... ?). A titulo de exercicio, tentem 
verificar ate quanto poderfamos con tar, 
com a anexacao, na "'fila", de um terce i
ro 4040 (visto em linhas tracejadas, no 
diagrama ... ) ! 

-FIG.12-EXPLORANDOAOMAXI
MO AS POTENCIALIDADES DOS 
BLOCOS INTEGRADOS EM 
FUN<;OES DE CONTAGEM ... · Ja 
deve ter dado para o caro Leitorf' Aluno" 
perceber as potencialidades ehabilidades 
que os biocos digitais tern, para "lidar 
com numeros" ... Entretanto, o seu mais 

impressionante "talento" no assunto e a 
grande (mesmo ... ) velocidade com a 
qual podem realizar tais operacoes ... ! S6 
para dar um exemplo comparativo, o 
conjunto dos dois 4040 iniciais do dia
grama da FIG. 11 pode efetivamente 
contar, desde 1 ate 16.772.216 em 
muito menos tempo do que alguem con
seguiria dizer, em voz alta, o numero 
dezesseis milhoes, setecentos e setenta 
e dois mile duzentose dezesseis ... ! Na 
verdade, tal contagem ou totalizacao 
binaria pode ser feita numa fra~ao de 
segundo! Gracas a esse enorme poten
cial, lastreado basicamente na precisao 
e na velocidade e que surgiu todo o 
modemo U niverso do calculo puramente 
eletronico e - por consequencia - OS 

computadores, micro-computadores e 
toda a parafemalia informatica que a
tualmente nos cerca e nos serve! Na raiz 
de todo arranjo eletronico digital conti
do nos modemos computadores, temos 
nadamais, nadamenos, que um "monte" 
(mas um monte mesmo ... ) de divisores 

-kits para Robotica,NACIONAL!I! 
0 primeiro ja vem com 6 pemas, 2 motores 
Manual, e pe(aS 
(engrenagens-e caixa dupla de comando) 
EWIA\10S PARA voct ,POR 
APBAS Lll9,!XlfLAN(AMENTO!!!)MAIS FRETE. 

PEDIDOS PELO V 
(011 )543-26-32 SP/SP 
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por 2 trabalhando em funi;:oes tambem 
de totalizai;:ao bin6ria, conforme esque
matiza o diagrama da presente figura ... ! 

•••••••••••••••••••• 
E COMO T'ORNAR PRATICA A 

I.EIT'URA au A INT'ERPRET'A~Ao DE 
VALORES Ell SINA.RIO, NESTE 

NOSSO"UNIVERSO DECIIIAL" ... 1' 

•••••••••••••••••••• 

("NUMERO") 
BLOCO DIGIT AL 

COM SOMA 

INTEGRADOS 

) 
~ COM RESULT ADO 

EMNOTAyAO 
BINARIA 

DIVISAO 
FIG. 12 

Muitos dos Leitoresf' Alunos" 
(principalmente aqueles mais "cricas", 
que vivem procurando "defeito" em 
tudo ... ) ja terao pensado: "- Tudo bem ... 
Mas nao e nada pratico, para as pessoas 
ler ou interpretar esses enormes ( em 
termos de quantidade de digitos ou al
garismos ... ) numeros em binario ... 

ou resultados, inj~fu) de dados ou nume
ros em calculadoras, computadores, mi
cro-processadores, etc. 

binario, que podem, com grande eficien
cia e rapidez, receber os ntimeros ou 
dados numa das notai;:6es e ... mostra-los 
na outra! 

E verdade ... ! Vivemos num 
"universo decimal" e basta considerar 
que precisamos de 24 algarismos para 
escrever 16.772.216 em bin6rio, mas 
apenas 8 algarismos para faze-lo na 
forma decimal, para surgir uma certa 
incoerencia (aparente ... ) na utilizai;:ao de 
tais sistemas ... A principio, parece pou
co pratico e diffcil de tomar operacional 
a pr6pria interpretai;:ao, leitura de dados 

Mas, "nao tern terror" ... ! Esse 
aparente problema foi tambem facil
mente solucionado pelos projetistas e 
fabricantes, grai;:as a enorrne versatili
dade dos blocos integrados digitais! 
Atraves de inteligentes arranjos desses 
blocos, dentro de Integrados especillcos 
(tambem de uso corrente, conforme ve
remos nas futuras e imediatas "Au
las" ... ), foram criados conversores de 
binario para decimal e de decimal para 

Tais conversores, e mais seus 
"companheiros", os decodificadores, e 
os displays numericos de 7 segmentos , 
fazem todo o estafante trabalho de inter -
preta,;:ao, entre a maquina e o homem (e 
vice-versa ... )! Esses importantes com
ponentes Integrados serao os objetos das 
pr6ximas "Au las" do ABC DA 
ELETRONICA absolutamente "imper
dfveis", portanto... ♦ 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Como ja e costume no nosso 

"Curso", juntoatoda "Aula" Teoricado 
ABCDE trazemos sempre uma "Li1rao" 
Pratica, configurada numa montagem 
simples, porem de uso efetivo, frequen
temente baseada em conceitos e compo
nentes ja estudados de modo a refor1rar 
a ideia de APRENDER FAZENDO que 
norteiaocronogramado "Curso" ... Des ta 
vez, contudo, sairemos um pouco da 
norma, uma vez que o presente projeto/ 
montagem (embora, seguramente, use 
conceitos ja aprendidos ... ) esta centra
do num componente que nao pode ser 
considerado um representante dos Inte
grados que contenham modulos ou blo
cos logicos super-complexos (como es
tamos come~do aver na parte Teori
ca ... ), muito pelo contrario ... 

Serve, apresente "Li1rao" Prati
ca, para enfatizar - paradoxalmente - o 

outro extremo das possibilidades e ver
satilidades dessa importante "familia" 
Digital C.MOS, ou seja: os Integrados 
que contem blocos logicos super-sim
ples, elementares mesmo (ate mais sim
ples do que os meros gates ja vistos em 
recentes "Aulas" ... ). Na verdade, sao 
muito poucos os Integrados da dita 
"familia", com "recheio" assim tao sim
ples, e - por isso mesmo - torna-se muito 
interessan te uma analise pratica das suas 
possibilidades, conforme fazemos na 
montagemdoTIC-TACPERPETUO ... 

Antes, porem, de come1rar a 
descri1rao pratica da montagem, vamos 
"matar a curiosidade" dos Leitoresf' A
lunos" quanto ao estranho nome do pro
jeto e a sua esquisita "fun1rao" ... 

Explicando: baseado como ja 
foi dito - num tinico lntegrado, comum, 
de baixo custo, mais tres ou quatro com-
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ponentes extemos, tambem "manjados" 
e de facil aquisi1rao, o circuito e - na 
verdade • um pequeno gerador de efeito 
sonoro, imitando com grande perfeil;:ao o 
tradicional (e ja quase "esquecido" nos 
modernos tempos de dispositivos silen
ciosos e digitais ... ) tique-taque emitido 
pelos velhos relogios "mecanicos", aque
les de "dar corda"! Tanto a intensidade. 
quanto o timbre e o proprio ritmo do 
efeito, sao realmente muito parecidos 
com os de um autentico mecanismo do 
genero, conforme comprovarao os Lei
toresf' Alunos" que realizarem a Prati
ca ... ! 

Pois bem ... Ja foi explicado o ... 
TIC-TAC ... Agora falemos no ... PER
PETUO ... Vocesjasabem(enfatizamos 
isso, varias vezes ... ) da incrivel "mu
quiranice" dos Integrados C.MOS, no 
que diz respeito a consumo de Corrente, 
enfim, de energia necessaria para o seu 
funcionamento (mesmo arranjos razo
avelmente complexos, muito dificilmente 
"puxam" mais dos que uns poucos mili
amperes ... ) . Essa caracterfstica reco
menda a utiliza1rao de tais componentes 
nos circuitos e aplicai;oes necessaria
mente portateis, obrigatoriamente (ou 
convenientemente ... ) alimentadas a pi
lhas ou baterias, conforme temos com
provado em in um eras montagens jamos
tradas,.. 

Entretanto, o projeto ora apre
sentado, consegue {grai;as a um born 
aproveitamento das impedancias e sen
sibilidades inerentes aos proprios "com
ponentes discretos embutidos" no Inte
grado utilizado ... ) levar essa "muquira
nice" as raias do absurdo, do inacre
ditavel... ! 0 fato e que (tambem gra1ras 
ao tipo de transdutor actistico utilizado -
uma capsula piezo - que rende "muito", 
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em termos de som, a partir de um "tiqui
nho" de energia de excita,;ao ... ) o circui
to, alimentado por pilhas ou bateria, em 
6 ou 9 volts (4 pilhas pequenas, mini ou 
"botao", ou ainda uma bateriazinha "ti
jolinho" de 9V ... ) mostra, sob funciona
mento constante e ininterrupto, um con
sumo na casa da dezena de micro
amperes ... ! Isso mesmo: em tomo de 10 
"mfseros" milionesimosdeampere ... ! S6 
para ter uma ideia "comparativa", ta1 
nivel e bastante pr6ximo do natural "des
ga.ste" de pilha.s ou baterias pela pr6pria 
"idade", em repouso na prateleira da loja 
(pilha.s e bateria.s tern vida util ou prazo 
de validade e, mesmo que jamais tenham 
sido utilizada.s, ap6s determinado tempo 
da fabrica,;ao, tomam-se inopera.ntes ou 
passam a apresentar energia inferior aos 
seus valores nominais ... )! 

lsso quer dizer que, as pilhas ou 
bateria usada.s na energiza.yao do TIC
TAC PERPETUO, e com este funcio
na.ndo continua e ininterruptamente , 
mostrarao uma durayao muito (mas 
muito mesmo ... ) longa, quase a mesma 
que teriam se deixada.s inc6lumes nas 
suas embalagens ... ! 

E tanta a "economia" de ener
gia no circuito (ate surpreendente, con
sidera.ndo a emissao sonora constante e 
ininterrupta ... ) que sequer foi prevista a 
intercalayao de um interruptor geral ou 
chave "liga-desliga"noditocujo, que foi 
"bolado" exatamente para ser deixado 
ligado para sempre ( entenderam, agora, 
o "PERPETUO" ... ?). 

Aindanapresente"Liyao", fala
remos sobre as "utilizayoes" do disposi
tivo, e daremos mais detalbes numericos 
qua.nto a dura,;ao da.s pilhas ou bateria ... 

••••• 
-FIG.1- DIAGRAMAESQUEMA TI
CO DO CIRCUITO - 0 mencionado 
Integrado C.MOS e um 4007, que con
tern somente um simples inversor, mais 
dois pares complementares de transfs
tores de efeito de campo, de tecnologia 
Oxido Metalico de Silfcio (a pr6pria 
"raiz" dos C.MOS ... ). Esse singelo con
teudo, peloelevado ganho dosseus "com
.ponent.es", pode ser facilmente levado a 
oscilar, numa configura,;ao bastante 
pr6xima da ja estudada., quando vi.mos os 
arranjosASTAVEIScomgatesC.MOS ... 

+ 
6·9V 2 11 14 

@) 
3 

lM 

0 
7 9 

Os valores dos componentes extemos, 
principalmente os resistores de 1 M e 
100K, mais o capacitor de ln, determi
nam basicamente a Frequencia dessa 
oscilayao, que fica em tomo de 2 Hz ( ou 
seja, o pr6prio ritmo natural do tique
taque de um velho rel6gio "mecani
co" ... ). Entretanto, existe um compo
nente "extra" no dito arra.njo ext.emo, 
que e o diodo 1N4148 ... O dito diodo 
"isola" um dos percursos de carga/des
carga do capacitor (cuja Constante de 
Tempo determinao "tamanho" dos semi
ciclos da oscilayao ... ), de modo que o 
ciclo ativo do AST A VEL ( enfim: os 
pulsos realmente entregues ao tra.nsdu
tor piezo, via pino 12 do Integrado ... ) 
toma-se extremamente estreito, restrin
gindo a nfveis absurdamente baixos a 
energiamediarealmente demandadapelo 
circuito (a despeito da sua ja natural 
"muquira.nice" ... )! Ou seja: o circuito 
funciona praticamente com um "sopro" 
de energia, com uma Corrente absoluta
mente minima, tao pr6xima de zero 
qua.nto e possivel conseguir-se ... ! En
tretanto, grayas a presenya de pulsos 
nitidos de Tensao sobre a capsula piezo 
(em valor equivalente a pr6pria "volta
gem" adotada para a alimentayao, seja 6 
ou 9 volts ... ) aliados a muito grande 
impedancia desse tipo de transdutor( que 
tambem requer nfveis absolutamente 
mfnimos de Corrente ... ), contribui para 
que - paradoxalmente - o nfvel sonoro 
emitido seja clarament.e perceptivel, a 
despeito do "quase zero de energia" que 
esta sendo "puxada" ... ! 0 volume do 
tique-taque, obviamente, nao e de "ar-
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FIG. 1 

rebentar vidrayas", porem encontra-se 
em altura bastante pr6xima do emitido -
como dissemos- pelos rel6gios "mecani
cos" que o circuito se propoe imitar ... ! 

-FIG.2-PRINCIPAISCOMPONEN
TES DA MONTAGEM - Sem menci
onar os resistores e capacitor ( demasiado 
comuns para - no atual estagio do nosso 
"Curso" - merecer maiores detalhamen
tos ... ), as principais peyas do circuito sao 
vistas na figura, em suas aparencias, 
simbolos e pinagens, de modo a facilitar 
ao maximo o entendimento - principal
mente pelos "Alunos" ques6 agoraestao 
chega.ndoa "Escola" ... 0 Integrado4007 
tern 14 pinos, cuja numerayao/conta
gem, com a peya vista por cima, "pelas 
costas", e feita em sentido a.nti-horario, a 
pa.rtir da extremidade marcada por um 
pequeno cha.nfro, ressalto ou ponto (pin
tado ou em relevo). 0 diodo tern seu 
terminal de catodo indicado por uma 
faixa ou a.net em cor constra.nstante, so
bre a correspondente extremidade ... Fi
nalmente, qua.nto a capsula piezo (um 
componente nao polarlzado, ao con
trario do Integrado e diodo ... ) pode ser 
encontrada (e utilizada no circuito, sem 
problemas ... ) nos tres "modelos" estiliza
dos: aberta, encapsulada ou tipo "moe
da" (ou "pastilha") ... 0 tipo encapsula
do, embora um pouco mais caro do que 
os outros, promove um melhor rendi
mento sonoro, emboraaaberta ea "moe
da" tambem sirvam, para as aplica~oes 
despretenciosas do TIC-TAC PERPE
TUO ... 
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APARENCIA SiMBOLO/ 
PINAGEM ~,, 

-

1
2 13 

FIG. 3 FIG. 4 

c.1. 4001 ENTRANHAS E PINAGEM 

DIODO 1 N4148 

CAPS. PIEZO 

~ABERTA 

~PO"MOEDA" 

- FIG. 3 · LAY OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPECIFICO - A pla
quinha tern um desenho de seus areas 
cobreadas extremamente simples (gra1;as 
a reduzida quantidade de componen
tes ... ) e a c6pia/tra1;agem das ilhas e 
pistas (cujo padrao e visto em tamanho 
natural, na figura ... ) nao devera oferecer 
problemas ou dificuldades, mesmo aos 
menos habilidosos ... Depois da corrosao, 
limpesa, fura<r3.o e nova limpesa, insisti
mos na necessidade de se conferir tudo 
com bastante aten1;ao, confrontando a 
face cobreadado Impresso com o diagra
ma, e corrigindo eventuais defeitos, fa. 
lhas, "curtos", etc. Lembramos, pela 
"enesima" vez, que tais eventuais cor
recoes sao muito faceis de serem feitas 
antes dos componentes estarem posicio
nados e soldados ... Ja depois disso, tor
na-se um real problema "remendar'' even
tuais defeitos verificados na placa (alem 
do que, tambem encontrar os tais defei
tos fica mais diffcil...). 

- FIG. 4 · "CHAPEADO" DA MON
TAGEM - Agora vemos a plaquiJlha 
pelo outro lado, aquele sem cobre, onde 

I . 

PILHAS OU BAT, 
6-9 V 

+-1-1IPT8 
X X -

FIG. 2 

TITAP 
LADO DOS 

COMPONENTES 

os cornponentes sao colocados (as sol
dagens, obviamente, sao feitas pela face 
cobreada, vista na figura anterior...). Ao 
Leitorf'Aluno" basta seguir o diagrama 
com aten1;ao, lernbrando que os cornpo
nentes polarizados (Integrado e diodo) 
tern posicao unica e certa para insen;ao a 
placa ... Cuidado tambern para nao trocar 
as posi~s dos dois resistores (quern 
ainda tiver duvidas quanto a leitura do 
C6digo de Cores, deve recorrer ao 
TABELAO permanentemente encarta
do nas primeiras paginas de APE ... ). 
Manter o "corpo" dos componentes, to
dos, bem rentes a superffcie da placa e 
uma boa norma, tanto estetica quanto 
eletronica... Conferir tudo ao final, 
aproveitando para verificar a qualidade 
dos pr6prios pontos de solda (pela face 
cobreada), antes de cortar as "sobras" 
dos terminais ... Aos eventuais "calou
ros" da turma, "Alunos" recem-chega
dos a "Esco la", recomendamos uma 
leitura atenta as INSTRU<;DES 
GERAIS PARA AS MONTAGENS 
(junto ao TABELAO, la no corneco da 
Revista ... ), antes de come<;ar a insercao 

FIG. 5 

e soldagem das pecas, j a q ue la seen con -
tram importantes informacoes, conse
lhos e subsidios praticos para o born 
aproveitamento da tecnica de montagem 
em Circuito Impresso ... 

-FIG.5-CONEXOESEXTERNASA 
PLACA • Com o Impresso ainda visto 
pela sua face nao cobreada, a figura 
agora mostra as ligacoes extemas ao 
Irnpresso, ou seja: as conexoes aos termi
nais do transdutor piezo (feitas atraves 
dos pontos "X-X" da placa ... ) e as li
gacoes da alimentacao, polarizadas, aos 
pontos "+" e "·" ... Quanto as liga1;6es 
das pilhas ou bateria, lernbramos que os 
fios "naturais" ja existentes nos respec
tivos suportes ou "clip", rnantem o c6di~ 
go decor vermelha para o positivo e cor 
preta para o negativo ... 

••••• 
Falando na alirnentacao, 

aproveitamos para lembrar tamMm que, 
devido ao irris6rio consumo do circuito, 
~ perfeitamente possfvel energizar o TIC-
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TAC PERPETUO a partir de 4 pilhas 
"palilo", mini, ou ate do tipo "botao", 
desde que acomodadas em serie de modo 
a somar os 6V (mesmo um pouco me
nos ... ) requeridos ... 

Ja quanto a (muito grande, em 
qualquer caso ... ) durabilidade das pilhas 
ou bateria, e l6gico que sera sempre 
proporcional a real capacidade da fonte 
de energia, a qual, por sua vez, e tambem 
proporcional ao tamanho ftsico das pi
lhas ou bateria ... Pode-se esperar, desde 
um maximo (usando4 pilhas pequenas ... ) 
de uns 6 meses (mais ainda, se forem 
usadas pilhas alcalinas, que podem che
gar a um ano ... ! ), ate mais de um mes, no 
caso de pilhas tipo "botao", de boa qua
lidade. .. E notem que isso vale para 
funcionamento ininterrupto ... ! 

Outra coisa: evidentemente que 
niio e "proibido" colocar um interruptor 
geral na linha do positivo da alimen
ta~iio ... Entretanto, comoaintenft'lo basi
ca de uso do TIC-TAC e, justamente, na 
forma ininterrupta, "perpetua", achamos 
- no mfnimo - pouco 16gico o acrescimo 
de tal chave ... 0 criterio, contudo, e do 
montador ... 

•••••••••••••••••••• 
UTII.IZA~OES ••• 

•••••••••••••••••••• 
Agora alguns de Voces pergun

tarao: "-Afinal... Onde, OU no que, vou 
usar um neg6cio que s6 faz tique
taque .... ?" . Alem, e claro, do valor 
didatico da montagem, temos algumas 
in teressantes sugestoes ( e outras poderao 
- com certeza - ser "descobertas" pela 
mente inventiva do caro Leitorf'Alu
no" ... ). 

Em quase toda residencia, atu
almente, existe pelo menos um rel6gio 
ou despertador, ou radio-rel6gio, do tipo 
digital, silencioso, naturalmente com o 
horario mostrado atraves do seu display 
numerico ja super-conhecido de todos ( e 
cujos fundamentos te6ricos e praticos 
serao abordados nas pr6ximas "Aulas" 
do ABCDE. .. ). Pois bem ... Sera uma 
gostosae interessante brincadeira, capaz 
de despertar a curiosidade e a "invo
ca.¢0" das pessoas, dotar o dito rel6gio 
de um "anacronico" tique-taque, bas\afl
do embutir o circuitinho dentro da caixa 
do dito aparelho (eventualmente, em al
guns casos, aft "roubando" a alimen-

~ao de 6 ou 9V, se tais valores estive
rem disponfveis no circuito intemo do 
rel6gio, o que e muito provavel...). 
"Nego" ficara "invocadfssimo" ao cons
tatar um rel6gio digital que .. .faz tique
taque ... ! Para brincar com os amigos 
"metidos a espertos e sabichoes", o caro 
Leitorf' Aluno" podera mencionar que 
se trata do unico rel6gio digital ao qua/ 
se precisa "dar corda " ... 

Falando em brincar, existe ou
tra gostosa piada que pode ser feita com 
amigos, um tanto de "humor negro" 
(recomendando-se, mesmo, que a "pe
gada" seja logo em seguida explicada, 
para evitar problemas ... ), e que consiste 
em embutir o circuitinho numa pequena 
caixa , colocando sobre a dita cuja um 
r6tulo com dizeres tipo "BOMBA 
RELOGIO-EXPLODIRADENTRO 
DE 5 SEGUNDOS ... ", recobrir tudo 
com papel de embrulho e pedir para 
alguem entregar ao tal amigo (mui ami
go ... ). lmaginem s6 o susto do pobre 
amigo ao receber a caixa (A TEN<;Ao -
NAO lentem fazeressa brincadeiraenvi
andoacaixapeloCorreio, pois agoza~iio 
podera resultar ate em prisao, ja que 

ate provar que focinho de porco niio e 
tomada ... ), ouvir o nftido tique-taque e, 
curioso, ao desembrulha-la, !er o "avi
so" ... Por razoes mais do que 6bvias, 
tambem nao e born fazer tal brincadeira 
com alguem que sofra do cora~ao ou dos 
nervos. 

De qualquer maneira, os mais 
"sacaninhas" (no born sentido ... ) entre 
Voces, nao terao dificuldades em "in
ventar mil e uma" com o TIC-TAC 
PERPETUO ... Querem mais uma ... ? 
Entao ta: "plantem", secretamente, o 
circuito escondido sobre um armario, 
atras de um m6vel, etc., no quarto de 
dormir da pessoa com a qual queiram 
"tirar uma" .. . No sil~ncio da noite, o 
tique-taque se evidenciara, deixando a 
pobre "vitima" com uma baita de uma 
insonia, ja que - certamente - passara 
toda a madrugada procurando a origem 
daquele barulhinho, que "antes nao es
tava la" ... Essa sugestao, obviamente, s6 
vale sea "vltima" nao possuir um velho 
rel6gio ou despertador "mecftnico", 
daqueles "de dar corda", no quarto, caso 
em que ja estara "acostumado" com o 
tique-taque, "cortando o efeito" da brin
cadeira ... 

• 1 - Circuito Integrado 
C.MOS4007 

• 1 - Diodo IN4148 ou equivalente 
• 1 - Capsula piezo ( transdutor 

"de cristal") de qualquer 
dos tipos ilustrados na FIG. 2 

• 1 - Resistor 100K x 1/4W 
• 1 - Resistor IM x 1/4W 
• 1 - Capacitor (poliester) ln 
• 1 - Placa de Circuito Impresso, 

especifica para a monta
gem (3,0 x 2,8 cm.) 

• - Pio e solda para as liga~es 

• 1 - Suportepara4pilhaspequenas 
ou um "clip" para bateria 
de 9V (VER TEXTO) 

• Materiais necessarios a ftxa~o 
do circuito no seu lugar 
de aplica~ao, eventual 
"maquilagem" do dipositivo 
ou adapta~ao do circuito 
as desejadas "funcoes" ... 

••••• 
Querem mais ideias ... ? Mudan

do o valor do capacitor original de 1 n 
(dentro da faixa experimental que vai de 
220p ate 10n, ou, proporcionalmente, 
alterando os valores dos resistores, e 
possivel alterar a Frequencia basica de 
funcionamento, mudando consideravel
mente o pr6prio ritmo do tique-taque, ou 
ate desfigurando completamente o efei
to, transformando totalmente o som ge
rado ... Embora, namaioriadessescasos, 
o consumo de Corrente aumente, ainda 
assim ficara em niveis bastante baixos 
para garantir boa durabilidade as pilhas 
ou bateria ... 

Com tais modifica~oes experi
mentais, e considerando o baixfssimo 
consumo, o circuito podera ser adaptado 
na "sonoriza~o" de bring uedos e outras 
aplicafoes do genero, a criterio da cria
tividade do Leitorf' Aluno" ... ♦ 

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

''Tenho acompanhado APE pratica
mente desde o in(cio da publicarao ... 
Conheci a Revista quando estava no 
numero 16, gostei tanto que logo so
licitei pelos Correios os numeros ante
riores. e hoje tenho a colerao comp/eta, 
uma importante Jonte de projetos econ
sultas, para minha atividade profissio
nal, ja que sou tecnico industrial de 
manutenrao (e no Brasil, Voces sabem, 
umtecnicode manutenrao temquefazer 
as vezes de engenheiro, projetista, mon
tador, eletricista, instalador, e o "es
cambau" ... ). la aproveitei muitos dos 
projetos publicados em APE, al guns com 
pequenas modificaroes de minha cri
arlio ... No momento, estou experimen
tando o circuito original da LUNAP 
(LUZ NOTURNA AUTOMATICA
PROFISSIONAL(emAPEnr.56),porem 
com uma intenrao diferenle da prevista 
pelos projetistas de APE: estou adap
tando o circuito para funcionar como 
termostato de precislio, no controle de 
um pequeno aquecedor industrial ( 500W 
em 220V). Substitui o WR original por 
um termistor NTC de 1 OK nominais, e 
troquei o conjunto/serie formado pelo 
resistor fixo de 4K7 e trim-pot de 470K, 
porumresistorde lKeumpotencwmetro 
( que me da mais flexibilidade nos diver
sos ajustes requeridos) linear de 22K ... 
Tudo estd juncionando corretamente, 
com grande regularidade e "repetibili
dade" (termo que Voces usam, e que me 
parece perfeito para explicar o quanto 
se pode confuu nos para.metros de-um 
circuito ... ). Tenho, entretanto, um pe
queno problema, para cuja soturao pero 
o auxflio da Equipe Tecnica de APE: 
para a utilizarao adaptada, e preciso 
que eu tenha um certo controle sobre a 

"janela" deTemperatura, ouseja, ogap 
ou intervalo entre a Temperatura em 
que o aquecedor e ligado ea que deter
mina o seu desligamento ... A minha 
ideia e introduzir, entre os dois resis
tores de 1 00K que polarizam o pino 3 
(entrada niio inversora), um trim-pot, 
cujo cursor iria ao dito pino 3, e atraves 
de cujo ajuste seja possivel "deslocar" 
a tal "janela" de Temperatura, ou me
lhor: dimensiona-la ... Estou certo ... ? Se 
estiver, qual seria o valor ideal para tat 
trim-pot ... ? Se niio, qual a solurao prdti
ca para tat problema ... ?" - Adolfo C. 
Maria - Recife - PE. 

Gostamos de saber, Adolfo, que Voce 
esta bem aproveitando os circuitos e 
projetos mostrados em APE, na sua ati
vidade profissionaL.! Embora sejamos, 
assumidamente, umaRevista para Hob
bystas, nunca perdemos de vista os ou-

2 

3 
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tros importantes segmentos de interesse 
dentro do Universo Leitor (os profissio
nais - como Voce - entre eles ... ). A 
adapta~ que Voce fez e perfeitamente 
possivel, sendo que os valores experi
mentados para odivisorde Tensaoanexo 
ao transdutorresistivo (no ca.so, o NrC. .. ) 
nos parecem tambem apropriados ... Ja 
quanto ao dimensionamento da "janela" 
de Temperatura, ou seja: o gap entre os 
para.metros de "ligar" e "desligar'', foi -
no circuito original - propositalmente 
deixado "largo", para evitar a "flica
gem" da(s) lampada(s) controlada, quan
do a luminosidade ambiente cbegasse 
("indo" ou "vindo") no ponto de tran
si~ao ou limiardo acionamento ... Nasua 
aplic~ao(como termostato ... ), amelhor 
solu~ao ea indicada pelo esqueminba da 
fig. A, trocando o resistor original de 
realimenta~ao (entre os pinos 6 e 3 do 
741), por um conjunto/serie inicial
mente parametrado nos valores indica
dos (47K para o resistor f1xo, e 470K 
para o trim-pot). Eventualmente, am
bos os val ores poderao serexperimental
mente modificados, de modo a adequar a 
faixa de ajuste pretendida, mas - segura
mente - Voce chegara la ... Como o con
j unto permite, dentro de certa faixa, o 
ajustedoganhodoAmplificadorOpera
cional, indiretamente possibilita a deter
mina~o dos pontos "superior" ou ''infe
rior" de chaveamento automatico da car
ga resistiva aquecedora, como Vocepre
tende ... 

••••• 
"Preciso de um simples temporizador, 

que automaticamente desligue a carga 
controlada. ap6s uns 15 minutos do seu 
acionamento manual... 0 projeto do 

@ SUBSTITUEM 0 
RESISTOR 
ORIGINAL 
DE220K 
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MITER (MICRO-TEMPORIZADOR 
REVERSfvEL ), de APE nr. 56, me 
parece adequado, porem os limites md
ximos de Tempo esttlo abaixodas minhas 
necessidades ... Se eu aplicar um capa
citor eletroUtico ("C", no diagrama 2-
D, dapdg. IOdareferidaAPE ... )dealto 
valor -digamos: 470u ou mesmo I 000u 
-seria poss{vel obter, com cert a prcistio, 
o intervalo de Tempo em tomo de I 5 
minutos ... ? Tentei aumentar o valor do 
resistor ajustdvel ( um trim-pot, no 
caso ... ) RV, para IM, po rem o ajustefi
cou muito dif{cil, e nos pontos extremos 
(relativos ao maior Tempo ... ), a tempo
rizar;tio "trava", ou seja: ntio ocorre o 
desarme do rele, ao fim do per{odo ... " -
Noemir Cardoso Filho - Osasco - SP. 

0 circuito do MITER, Noemir, "paga 
um prer;:o" pela suagrande simplicidade: 
tem seus Tempos, precisao e repetibili
dade dependentes da qualidade do 
pr6prio capacitor eletrolitico usado na 
rede RC cuja Constate de Tempo deter
mina todo o andamento do processo ... 
Infclizmente, os eletroliticos comuns, 
alem de apresentarem uma tolerancia 
muito larga (valor real as vezes muito 
"longe" do nominal ... ), costumam tam
bem (principalmente nos de valor mais 
elevado ... ) mostrar uma consideravel 
fuga de Corrente, com o que, regimes de 
Tempo muito longos, e associar;:6es com 
resistores de alto valor, podem invalidar 
completamente o funcionamento do ar
ranjo ... Existe, porem, uma safda prati
ca, e que certamente funcionara (para os 
limites de Tempo por Voce indicados ... ): 
recorra a capacitores de tantalo, "parale
lados" na quantidade necessaria para 
atingir o valor que proporcione o inter
valodesejado, conformesugereo diagra
ma da fig. B ... Note que o "paralelamen
to" e inevitavel, devido ao fato dos ca
pacitores de tantato nao serem - normal
rnente - fabricados corn valores muitos 
altos (geralmente, num rnaximo de 1 OOu, 
ou - se maiores do que isso, com prer;:o 
"assustador" ... ). Se, por exemplo, Voce 
juntar 4 capacitores de tantalo de lO0u 
cada, na configurar;:ao mostrada sob 
asteriscos, no esqueminha, juntamente 
com um trim-pot ou potenciometro de 
470K (tambem podera experimentar -
no caso - IM ... ), intervalos ate superi
ores aos requeridos 15 minutos poderao 
ser experimentalmente obtidos ... Ja se 
realmenle Voce precisa de Tempos m ui
to longos,e precisao bastante mais estrei
ta, tera que recorrer aos outros diversos 
circuitos do genero ja mostrados em 
APE (consulte a LISTA de KITs, que 

CORREIO TECNICO 

C- VARIOS TANTALO 
"'PARALELADOS' 

Al+ 1~ I!' 1~, 
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encontrara varios "representantes" de 
projetos praticos desse tipo, porem -
inevitavelmente - mais caros ... ). 

••••• 
"ComoLeitorass{duodeAPEedoABC, 
confesso que fiquei um pouco "bravo" 
com o aparente "segundo falecimento" 
do ABC (com uma sobrevida de menos 
de 1 ano, apos a sua ressurreir;tio ... ). 
Entretanto, tive uma boa surpresa, ao 
ver as materias Teoricas incorporadas a 
APE. .. Valeu mesmo,jd que aeconomia, 
para nos, Leitores e "Alunos", dd real
mente para sentir (A gente compra uma 
soRevista, no mes, e recebe •·ummonte" 
de informar;oes ... ). A Ser;_tioABCDO PC 
- INFORMATICA PRA.TICA, tambem 
estd muito boa, inclusive agora entran
do em temas prdticos que eu ntio conhe
cia ( ou conheciapouco, deformadistor
cida, por "ouvir dizer" .. .), como a ela
borar;tio dos arquivos de configurar;tio, 
etc. Per;o ( e acredito ser este um pedido 
tambemdosdemais Leitores/"Alunos"/ 
Micreiros ... ) que continuem assim, com 
praticamente Ires revistas em uma, jd 
que o prer;o de cada exemplar (sei que 
isso e inevitdvel, e tenho acompanhado 
o esforr;o que Voces fazem para ntio 
subir desmesuradamente o dito cujo ... ) e 
um pouco "salgado" para muitos de 
nos, e assim, quanta mais recebermos 
pelo que pagamos, obviamente, me
lhor ... So sinto que, nessafustio, pratica
mente tenham desaparecido as impor
tantes Ser;oes de TRVQVES & DJCAS e 
ARQUIVO TECNICOda "velha" ABC 
DAELETRONJCA(umavezqueaSer;tlo 
de PRATICA, ficou incorporada as 
proprias montagem comp/etas, normais, 
de APE ... ) que sempre traziam coisas 
muito vdlidas ... " - Rona/do Barbosa -
Florianopolis - SC 

Born que Voce tenha cornpreendido (e 
gostado ... ) a fusao do ABC com APE 
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(reforr;:ada, como mencionou, pela pre
senr;:a ja "permanente", ,do suplem~nto 
ABC DO PC - INFORMATICA PRATI
CA. .. ) ! Acreditamos, sinceramente, que 
todos os Leitores (praticamente 90% de 
V oces acompanhavam as duas Revis
tas ... ) sairam - no final - ganhando, em 
termos de economia e praticidade ... 
Quanto ao ABC DO PC, esta sendo 
cuidadosamente estudada a sua "sepa
rar;:ao" na forma de um veiculo indepen
dente ... lsso, contudo, depende de uma 
serie de fatores, interdependentes (e ate 
alguns que fogem ao nosso controle 
imediato ... ). Dequalquermodo, enquanto 
perdurarem tais planejamentos, teremos 
- como Voce diz - literalmente tres Re
vistas em uma, o que s6 pode traduzir 
van tag ens para a turma ... ! 

••••• 
"Quando vi a chamada do ABC DO PC 
na capa de APE, pensei: com esses 
gozadores quefazemaRevista, provavel
mente trata-se de umcursinhode "como 
meter a mtio num tanttio, saindo numa 
boa ... " (brincadeira ... ). Li e gostei ... 
Comer;ou bem "mansinho", para ntio 
assustara turma (um "truque "que Voces 
usamsempre, "descaradamente", eque 
semprefunciona,Jazendo a gente apren
der as coisas quase sem perceber ... ), e 
agora ( a tiltima que v{foi a 6a. Parte, em 
APE 57 ... ) jd estd abordando temas 
muito importantes e tecnicos, avanr;a
dos mesmo, para a maioria dos recem
usudrios de computador ( eu, por exem
plo ... ), sempre com muita clareza e ob
jetividade, indo direto aos pontos que 
nos interessam ... ! Jdfui "ajudado", mais 
de uma vez, em probleminhas prdticos 
com o meu micro, pela Ser;tlo ABC DO 
PC. .. Acompanhei com bast ante atenr;tlo 
(ate "xeroquei" e organizei de forma a 
consultar deforma prdtica ... ) a serie de 
informar;oes sobre os comandos e sin
taxes do DOS ... Tenho agora um pe-



queno "galho ", que ndo sei se e de 
hardware ou de software ... Adquiri um 
386SX usado, revisado, que temfuncio
nado "nos conformes" para as minhas 
necessidades ( aindaestou apredenndo a 
usar ... ). Como utilizo muito disquetes, e 
os pret;os sdo meio caros, comprei uma 
"batelada" dedisquetesofertados numa 
loja da regido da Rua Santa /figenia (ja 
que nwro aqui mesmo , em Sdo Paulo -
Capital ... ) por umafra~ilo do custo de 
disquete s novos ... 0 problema e que nilo 
consigo FORMATAR os ditos disquetes, 
pois sempre que uso os comandos reco
mendados, aparece um aviso de "erro 
na leitura dos dados" ... 0 que estaria 
ocorrendo, e como resolver tal proble
ma ... ?" Carlos Eduardo Nolte - Sao 
Paulo - SP 

Realmente, Cadu, comprardisquetes "em 
oferta", a granel, pode ser uma interes
sanle op1;ao quanto a economia ... Tra
tam-se, nonnalmente, de grande estoques 
de disquetes ja gravados, relativos a pro
gramas ou aplica1;oes descontinuadas, e 
que sao "jogados no mercado" a prC\;o 
muito atrativo... Observe, porem, os 
seguintes conselhos e "dicas", para nao 
"cair do cavalo" (ao final, explicaremos 
o "truque" da formata\;lio ... ): 

- Fa\;a umaanalise visual, observando 
se os disquetes estao todos devida
mente "envelopados" (nao compre 
disquetes sem "capa" ... ), e se nao estao 
empoeirados ou com marcas de umi
dade. P6 e agua "danam" qualquer 
disquete, cujo unico destino sera ... o 
lixo!). Verifique tambem sea "casca" 
plastica natural dos disquetes nao esta, 
nas bordas, "descolada". 

CORREIO TECNICO 

- Nao compre disquetes que estejam 
visivelmente "empenados" ou que, na 
loja, estejam expostos ao sol, ou colo
cados em ambientes sujos, empoeira
dos ou umidos. Tambem "fuja ' de 
disquetes vendidos em lugares onde 
os ditos cujos estao "largados" sobre 
alto-falantes ou motores de C.C. (dis
positivos que contem imas permanen
tes, que podem "arruinar" as lrilhas 
magneticas dos disquetes). 
- Em casa, fa1;a uma nova selC\;ao 
visual nos disquetes, simplesmente 
descartando todo e qualquer que nao 
apresente as mfnirnas condi¢es (Voce 
pode ate arruinar um drive de dis
quete, obrigando-o arodar umamidia 
toda danada ... ). 
- Disquetes comprados a granel, e 
usados, sao uma fonte potencial dos 
famigerados VIRUS (que estao pro
liferando cada vez mais, por ai...). 
Para fugir seguramente de uma "in
fec1;ao", FORMATE-OS INCONDI
CIONAMENTE, antes de qualquer 
outra providencia (explica1;oes a 
seguir) e guarde-os em local seco e 
protegido contra a poeira e campos 
magneticos ... Dai pra frente, e s6 usar, 
conforme as necessidades ... 
- Quanto a FORMATAc;::Ao, esses 
disquetes ofertados, quase sempre sao 
de baixa densidade, 5 1/4 ... Como o 
seu micro e um 386SX, com quade 
toda certeza possui um drive de 5 1/4 
de alta densidade (para disquetes 
HD ... ). Tal drive nao pode formatar 
corretamente um disquete de "baixa", 
sem que o necessario comando ou 
parametro seja acrescentado a sintaxe 
FORMAT A: (enter). Para correta-

~ o tradlcional pacote com os 
mais dlver$OS Upos de com
ponentes para uso no di ... 
dla: conectores, placas, dls
juntores, chaves, plugs, se
mlcondutores, etc. 
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mente formatar incondicionalmente o 
disquete, e "avisar" o DOS e o drive, 
que a densidade da mfdia e baixa, use 
o seguinte comando, no sinal de 
PROMPT: 

- :FORMAT A:/U/F:360 (enter) 

- O parametro JU diz ao DOS para 
formatar incondicionamente o dis
q ue te, desprezando totalmente 
quaisquer dados que nele ja estejam 
gravados, inclusive (e isso e impor
tante para se fugir de VIRUS ... ) nem 
lendo o que eventualmente esteja gra
vado. Com isso, o disquete e literal
mente "zerado", e "limpo". 
-0 parametro /f:360 avisaao DOS que 
odisqueteede "baixa" (360Kb) edeve 
entao ser assim setorizado pela 
prepara1;ao das suas lrilhas ... Lem
bramos (isso ja foi ensinado) que um 
drive de disquete de "alta" pode, per
feitamente, ler ou gravar num dis
quete de "baixa", sem que nenhum 
avisoou parametro extra tenhaqueser 
acrescentado aos comandos inerentes 
do DOS ... Ja para FORMATAR, e 
preciso o "aviso" incluido na sintaxe 
acima explicada ... 

Finalizando, nao esquecer de re
mover o eventual "lacre" que protege 
o disquete contra grava1;ao (uma fi
tinha adesiva opaca, recobrindo aque
le "dente" lateral nos disquetes de 5 1/ 
4 ... ), sem o que a formata1;ao tambem 
naoserapossivel(Emuitocomumque 
disquetes usados, comprados a granel, 
venham com o dito lacre colocado ... 
Basta retira-lo ... ). ■ 

••••• 

PACOTE ELETR6NICO Nil 10 
MAIOR E MELHOR sO CR$ 3. 100,00 
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I JNFORMiTJCA PRiTJCA I 

FALANDO ESPECIFICAMENTE SOBRE O IMPORTANTE ARQUIVO DE 
CONFIGURACyAO, AUTOEXEC.BA T, E TAMBEM, GENERICAMENTE, SOB RE 
OS CHAMADOS ARQUIVOS DE LOTE (BATCH FILES, •.• COMO MONTAR 
TAIS ARQUIVOS, QUE COMANDOS USAR, PARA QUE SERVEM ... 
APRENDENDO MAIS E MAIS SOBRE A OTIMIZA«yAO DO PC E SOBRE 
TODAS AS "FACILITACyOES" OPERACIONAIS QUE O PR6PRIO USUARIO 
PODE ACRESCENT AR A SUA MAQUINA .. .l 

No ultimo artigo da presente 
Serie do ABC DO PC (INFORM.A TI. 
CA PR.A TICA) fizemos um born estu
do te6rico e pratico do import.ante SET
UP (programa de configura~ao ''inter
no" ao pr6prio hardware e atravts do 
qual a maquina pode, corretamente, 
"acordar" e se reconhecer durante o 
boot ... ) e tambem do nao menos impor
t.ante arquivo de configura~ao chamado 
CONFIG.SYS, que "aloca recursos" e 
dispositivos (devices) para a perfeita 
"rodagem" dos software com os quais o 
usuario costumeiramen te trabalhe, alem 
de permitir a carga de programas espe
cfficos de gerenciamento de memoria, 
determinar se o SISTEMA e outros it.ens 
devern possiconar-se na MEM6R1A 
CONVENCIONALou ALT A, configu
rar o funcionamentode perifericos, como 
modens, etc. 

Agora, abordarernos outro im
portante arquivo de configurafiJ.O, o 
AUTOEXEC.BAT. 0 "sobrenome" 
.BAT j.i nos diz que se trata de um 
EXECUTAVEL, ou seja. algo que o PC 
pode "rodar'' (assim como o faz com os 

arquivos te1minados por .EXE e .COM 
, conforme ja vimos ... ). Nunca se es
que~ar11 disso, Voces iniciantes... Os 
arquivos que contenbam apenas dados, 
textos, materiais, enfim "de trabalho", 
podem ter qualquer "sobrenome" (ex
tenstiQ), entretanto, nao se pode sim
plesmente "chama-los", sem antes ter 
"aberto" um PROGRAMA, um EXE
CUTAVEL qualquer, que possa fazer 
uso deles, certo ... ? 

0 "sobrenome" .BAT (de 
BATCH ... ) e usado em todo e qualquer 
arquivodelote ... Umarquivodelotenao 
passa de um conjunto ou sequencia de 
comandos ou sintaxes, e que sao exe
cutados pelo DOS exatamente como se 
o operador tivesse digitado os ditos cu
jos, um poi um, via teclado, sob o sinal 
de PROMPT... No fundo, um arquivo 
executavel .BAT destina-se, na maioria 
das vezes, aautomatizar ou aagilizarum 
procedimento rotineiro que poderia ser 
realizado de outra forma, mais lenta, 
comando a com.ando, sintaxe por sin
taxe, etc. Taisarquivossao, basicamente, 
formados por uma~rie de "linbas" (mais 

ou menos como ocorre no 
CONFIG.SYS ... ), numaordem for\'.osa
mente correta, eventualmente precedi
das de certos SUB-COMANDOS DE 
CONTROLE (especificos para arqui
vos de lote, mas alguns tambem usados 
em certas "linguagens" de progra
ma~ao ... ). Aoconjuntododitoarquivo. 
da-se, en tao, um norne 
(QUALQUER.BA T) e guarda-se tudo. 
direitinbo, num DIRET6R10 (rn uito fre
quentemente, no pr6prio DIRET6R10 
RAIZ, por razoes de facilidade de aces
so e agiliza~ao ... ). 

Oaf pra frente, estando, no refe
rido e hipotetico DIRET6R10, basta 
''chamar" o nome do dito arquivo de lote 
(no caso/exemplo, digitando 
QUALQUER [enter] ou 
QU ALQUER.BA T [enter] ... ) para q ue 
suas linbas/comandos sejam, uma por 
uma, executadas em sequenciaautomati
ca, como se acionadas por um "digitador 
fantasma" ou um "digitador robo" ... 

Fica, entao, claro que os arqui
vos .BAT podem ser considerados como 
autenticosmini-programas,podendoser 
chamados a execu~ao, via PROMPT, 
como qualquer outro executtivel... 

Para a "inteligencia" do DOS, 
contudo, existe um arquivo .BAT muito 
especial , e que o SISTEMA identifica 
pelo seu nome (altm, t claro, da termi
na~ao .BAT ... ). Trata-se do arquivo de
nominado AVTOEXEC.BAT. Como 
norma geral, tal arquivo deve situar-se 
no DIRETORIO RAIZ (ou seja., direta
mente sob C:\ para PCs que possuam 



um disco rfgido ... ). La estando, o 
A UTOEXEC.BAT e automaticamente 
lido e executado ( dai o seu nome ... ) pelo 
DOS, logo em seguidaaos procedimen
tos iniciais de boot ("auto-reconheci
mento" pelo SETUP e "auto-configu
ra~ao" pelo CONFIG.SYS, ja estuda
dos ... ). 

••••• 
AUTOEXECUTANDO ... 

E born compreender desde ja, 
queoAUTOEXEC.BAT,emboramui
to importante, em termos praticos e ope
racionais, nao e "essencial" ou "obri
gat6rio" para o funcionamento do PC ... 
Se, nos procedimentos de boot, ao ser 
carregado o DOS na mem6ria, o inter
pretador de comandos (COMMAND. 
COM) niio encontrar o dito 
AUTOEXEC.BAT, no DIRET6RIO 
RAIZ, simplesmente assumira certas 
condi~oes default (padrao), bastante 
basicas, pedira (atraves de textos especi
ficos na tela do monitor ... ) a data e o 
horario (quern nao quiser "dar" data e 
bora, pode simplesmente sobrepassar 
tais solici~oes, digitando [enter] acada 
uma delas ... ) e apresentara o sinal de 
PROMPT (C:> _ , se houver uma win
chester ... ), ficando no aguardo dos co
mandos do usuario ... 

Jase ( como ocorre atualmente, 
em praticamente todo PC que se pre
za ... ) existir o AUTOEXEC.BAT no 
RAIZ, ele sera "lido" e executado pelo 
COMMAND.COM sem nenhuma inter
ferencia do usuario, finalizando-se o 
processo au tomatico tambem pela apre
sentayao do sinal de PROMPT na tela, 
para aguardo das instru~oes ou digi
tayoes ... 

Basicamente, as utilidades do 
AUTO EXEC.BAT ( conforme indicam 
os pr6prios fabricantes de software de 
SISTEMA, nos seus Manuais ... ) sao: 

Definir com precisao as caracteristicas 
de dispositivos 
- Personalizar a Jonna como o DOS 
exibe na tela, suas informa~oes ao usuario 
- Inicializar, automaticamente, PRO
GRAMAS tipo TSR (que devem ficar 
residentes em MEM6RIA ja desde o 
boot, como e o caso - por exemplo - de 
controladores de MOUSE, e coisas as
sim ... ). 
- Inicializar, automaticamente, PRO
GRAMAS APLICATIVOS que o 
usuario deseje, por praticidade e agili
dade, ver ativos logo "de cara", bastan
do "ligar"o PC ... 

ABC DO PC (St PARTE) 
~ % 

As tarefas do AUTO EXEC.BAT, 
contudo, nao ficam por al, e se o caro 
Leitor, no devido tempo e com a devida 
pratica, quiser "avan~ar" na') reais pos
sibilidades do dito cujo, podera tambem 
criar fun;;oes bem mais complexas, 
como: 
- Demarcar o caminho (PATH ... ) para 
arquivos executdveis ( de forma que nao 
se precise, toda hora pedir o CD (mudar 
de DIRET6RIO ... ) na Iinha de coman
do, cada vez que se precise "ir" para 
programas e aplicativos costumeira
mente utilizados ou "navegados" ... ) 
. Modificar ou personalizar o pr6prio 
sinal de PROMPT (pode-se, ao gos to de 
cada um, fazer o dito sinal de PROMPT 
mostrar o horario/data, o nome do 
usuario, o nome da ftrma - se o PC 
estiver em uso profissional, etc 
- Alterar a cor da tela (fundo) e dos 
caracteres ( obviamente, para monitores 
coloridos ... ) 

Na verdade, como verdadeiro 
"digitador rob6", o AUTOEXEC.BAT 
(e, menos especificamente, qualquer 
outro arquivo de lote ... ) pode fazer mui
tas coisas, sempre no sentido de agilizar 
e tornar mais pratica a operayao do PC 
principalmente nos procedimentos p6s
boot ... 

••••• 
OS PRINCIPAi$ COMANDOS 

E SUB-COMANDOS, 
GENERICOS PARA 

OS ARQUIVOS DE LOTE, E 
ESPECfFICOS PARA 0 

AUTOEXEC.BA T. .. 

Para criar (ou "montar", como 
se diz tecnicamenle ... ) um 
AUTOEXEC.BAT, e possivel usar OS 

mesmos metodos ja indicados para a 
feitura do CONFIG.SYS (explicado no 
artigo anterior da presente serie ... ), ou 
seja: via EDITOR DE TEXTOS do 
pr6prio DOS (o PROGRAMA EDIT ... ) 
ou via o comando de criayao de arquivo
texto, COPY CON, ambos os sistemas 
ja abordados ... 

Tanto no AUTOEXEC.BAT, 
como em qualqueroutro arquivo de lote, 
e possivel incluir-se ou usar quaisquer 
dos COMANDOS normalmente "di
gitaveis" sob o sinal de PROMPT. .. 
Vamos ver, entretanto, alguns sub-co
mandos e comandos, genericos ou es
pecfficos, para utiliza;;ao costumeiraem 
tais casos: 

-ECHOOFF-
"Diz" para o DOS ndo mostrar, na 
tela, os textos referentes aos coman
dos que es tao sendo executados. E um 
sub-com.ando muito usado, no senti
do de economizar tempo, ja que a 
apresentacao de cada texto/comando 
na tela costuma "gastar" varios se
gundos durante ainicializa~ao do mi
cro. Para evitar q ue o pr6prio co man -
do ECHO OFF seja exibido, basta 
precede-lo do sinal @, com o que 
nem a linha correspondente a "ECHO 
OFF' seni mostrada na tela ... 

-CALL· 
Permite (seguido do nome de um 
outro arquivo de lote e eventuais 
para.metros ... ) que um outro arquivo 
.BAT seja "cbamado", de "dentro" 
de um arquivo de lote, retornando em 
seguida a sequencia de comandos ... 
Pode-se elaborar conjuntos rcalmente 
complexos de instruy6es automati
cas, com tal sub-comando ... 

- PAUSE-
Seguido de um texto/mensagem, sus
pende temporarian1ente a execu~ao 
da sequencia de "linhas" do AUTO
EXEC, mostra o texto/mensagcm, 
seguidodoaviso "Pressionequalquer 
tecla para prosseguir". 

-REM-
Seguido de um texto/mensagem, mos
tra-o na tela, durante a execu1rao das 
"linhas"do AUTOEXEC, porem se
gue normalmente a sequencia de co
mandos ... 

Alem desses, os arquivos de 
lote, genericamente, podem receber al
guns sub-comandos parecidos, em sin
taxe e em fun;;ao aos de certas lingua
gens de programayao, como: 

- FOR%% (variavel) IN (argumentos) 
DO ( comando) 

- GOTO(: r6tulo) 

- IF[NOT] (condi~ao - comando) 

Tais comandos, sobre os quais 
falaremos quando chegar a hora, per
mitem opera~oes automaticas relativa
mente complexas, como repetir um de
terminadocomandoparadiversos edife
rentes argumentos, "desviar" a sequen
cia de execu~oes para uma linba desig-
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ABC DO PC (81 PARTE) 

nada (label ou r6tulo ), realizar exe
cm;oescondicionais se (IF) uma deter
minada pre-condi~ao for verdadeira, ou 
se nao (NOT) o for, etc. 

••••• 
Falando agora sobre os sub

comandos maisespecificaecostumeira
mente usados no AUTOEXEC.BA T. .. 
A prop6sito, dentro dos pr6prios soft
ware de SISTEMA, principalmente nas 
versoes mais recentes do DOS (do 5.0 
"para ca", conforme ja mencionamos, ja 
que qualquer versao anterior ja pode ser 
considerada "arquel6gica", na pratica ... ), 
e muito facil ao usuario obter perfeitos e 
completos detalhamentos e explica~oes 
sobre cada um desses sub-comandos, 
bastando digitar, no sinal de PROMPT, 
o nome do sub-comando com help "na 
frente" (por exemplo: HELP PATH 
[enter] ... ). Imediatamente surgira, na 
tela, uma rela~ao completa dos seus 
parametros, variaveis, argumentos, com 
especifica¢es de cada fun~ao e suas 
consequencias ... 

Tambem parasabermais sobre 
os proprios arquivos de lote, e sobre o 
pr6prio AlJTOEXEC, ba,ta digitar os 
respectivos pedidos de ajuda: HELP 
BATCH [enter] e HELP AUTO
EXEC [enter]. A ajuda mostrada e 
realmente muito boa e razoavelmente 
"entendivel" (pelo menos para quern -
como V oces - ja foi devidamente "ini
ciado" no ABC DO PC ... ), principal
mente se o software de SISTEMA esti
ver em portugues ... 

comandos 
exemplos 

-PROMPT 

fun~ao 

Determina o "aspecto" do aviso de 
PROMPT(sinaldecomandoquepre
cede ocursor,aesperadadigita~aode 
qualquer ordem ao PC 

· PROMPT $p$g (exemplo) 
Gera o sinal de PROMPT mais con
vencional, com a especifica~ao do 
DIRET6RIO corrente (C:>_J 

-MODE 
Define, para o DOS, as caracterfsti
cas do teclado, do monitor, das portas 
serials e paralelas disponfveis, im
pressora, etc. 

-PATH 
Indica o caminho, em DIRET6RIOS 
e pela ordem na qual o DOS procu
ra arquivos executdveis (PROGRA
MAS). Desse modo, desde que cons
tando a sua localiza~ao no PA TH, 
esteja o usuario onde estiver na "a:r
vore" de DIRBT6RIOS, basta digi
tar o nome do desejado PROGRA
MA, que este sera "achado" e exe
cutado, sem que seja preciso "nave
gar" hierar quicamente pela dita "ar
vore" ... Os di versos itens do caminho 
devan ser, no comando, separados 
por ponto e virgula (;) e colocados 
na ordem de busca desejada ... 

-PATHC:\;C:\DOS; 
C:\WINDOWS (exemplo) 
No caso, o SISTEMA procurara pelo 
PROGRAM A "ch am ado "no 
PROMPT, primeiro no DIRET6RIO 
RAIZ, depois no DIRET6RIO do 
DOS, e depois no DIREI'6RIO do 
WINDOWS ... 

-ECHO OFF 
Evita (pra ganhar tempo ... ) que cada 
linha de comando do AUTOEXEC 
seja mostrada na tela, conforme os 
comandos vao sendo executados. Se 
tal comando por antecedido de @ 

nem sequer a pr6pria linha "ECHO 
OFF"sera mostrada. De pre feren -
cia, coloca-se tal linha logo no inicio 
do AUTO EXEC, conforme exemplo 
a seguir ... 

·@ ECHO OFF(exemplo) 

-SET 
Cria uma "variavel de ambiente" es
pecifica, a serusada pelos programas. 
Esse comando tambem pode ser usa
do no CONFIG.SYS , conforme ja 
vimos no artigo anterior da presente 
serie ... 

••••• 
CRIANDO UM ARQUIVO 

AUTOEXEC.BA TT(PICO ... 

Assim como ocorre com o 
CONFIG.SYS, praticamente cada 
m~uina, cadaconjunto de dispositivos 
instalados, cada conjunto de software 
instalado, e cada usuario (suas prefer~-

1/ 
1/, 
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cias, necessidades ou "inten¢es" de 
uso ... ) detenninam, em conjunto, um 
"modelo" muito especffico de 
AUTOEXEC.BA T realmente otimiza
do... Dessa forma, se o caro Leitor/ 
Micreiro fizer uma anfilise - digamos -
em 10 arquivos AUTOEXEC.BAT de 
10 micros usados por 10 pessoas dife
rentes, encontrara tambem IO configu
ra¢es diferentes nos ditos arquivos 
(ainda que em alguns casos as diferen~ 
sejam minimas, mas estardo la • nitidas 
e perceptlveis ... 

Dessa forma, e - na pratica -
impossivel "ensinar" aqui, para V oces, 
a feitura ou montagem de um 
A UTOEXEC.BAT "universal" (porque 
issondo existe ... ) ouentaodetalhar, caso 
por caso, tod.as as possibilidades e com
bina¢es de comandos (porque sao - no 
mfnimo - algumas centenas de configu
rayoes diferentes, e teriamos que ficar 
alguns meses apenas dentro desse assun
to ... ). 

Vamos entao mostrar, a tftulo 
de exemplo, um conjunto de "linhas" 
para a montagem de um 
AUTOEXEC.BAT bastante gentrico 
(mas q ue, com pequenas variayoes, a
dequayoes e e ventuais aperfeiyoamen
tos, podera servir para mais de 90% dos 
casos, salvo aplicayoes ou plataformas 
muito fora da media geral ... ). 

AUTOEXEC.BAT 

- @ECHOOFF 
- PROMPT $p$g 
- PATH C:\; C:\DOS 

SET TEMP=C:\TEMP 
- C:\DOS\SMARTDRV.EXE 
- C:\MOUSE\MOUSE.COM 
- C:\DOS\DOSSHELL 

Vamos, agora, explicar linha 
por linha os comandos e sub-comandos, 
sugerindo tambem as mais obvias even
tuaismodifica¢es eadequa¢es ... Quern 
ficar com duvidas, pode mandar uma 
cart:inha para a Seyao CORREIO TEC
NICO (sub-seyao ABCPC), combina
do ... ? 

- A primeira linha manda o DOS ndo 
mostrar, na tela, as sintaxes ou textos 
dos diversos comandos, enquanto exe
cutao AUTOEXEC (simplesmente para 
que as coisas andem mais depressa ... ) 
- A segunda linha pede que o sinal de 
PROMPTsejanoformatoC:>_conven
cional 
-A terceira linha, determina que o SIS
TEMA, nas solicitayoes de programas 
ou quaisquer executdveis por parte do 

usuario, sempre procure primeiro no 
DIRET6RlO RAIZ e, em seguida, no 
DIRET6RlO do DOS (que, porsua vez. 
est.a sob o RAIZ ... ). Se o usuario tiver 
umoutro"grande"DIRET6RlOnoqua1 
residam muitos arquivos de uso cor
rente, deveacrescenta-loao PATH sem
pre na desejada "ordem de busca ou 
procura" ... Por exemplo, quern tiver o 
WINDOWS instalado, podera modifi
caressalinhapara- PA 111 C:\; C:\DOS; 
C:\WINDOWS ... 
- A quarta linha cria uma varitivel de 
ambiente, chamada TEMP. Os progra
mas que utilizam "arquivos temporari
os" (inclusive o proprio DOS, o WIN
DOWS, e outros ... ) usarao sempre essa 
localizayao para tais arquivos, com o 
que fica muito mais facil, de vez em 
quando, "dar uma limpada" nos ditos 
"arquivos temporarios", que normal
mente so servem (dcpois dos momentos 
em que cram realmente uteis ... ) para 
"entupir" o disco rigido de "bagulhos" 
nao utilizaveis ... IMPORTANTE: para 
que tal variavel funcione, e necessario, 
previamente, que se tenba criado ( com 
o comando MD, lembram-se ... ?) um 
DIRET6RlO TEMP, sob C:\. 
- A quinta linha manda carregar o pro
grama SMARTDRV.EXE que se en
contrano DIRET()RIO do DOS. Quern 
tiver o WINDOWS instalado, (e como 
"dentro" do WINDOWS costuma vir 
um SMARTDRV mais atuaiizado ... ) , 
podera substituir essa linha por -
C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE ... 
- A sexta linha diz para o SISTEMA 
carregar o TSR (programa que "fica" 
carregado o tempo todo, desde o boot, 
sempre de prontidao ... ) correspondente 
ao controlador do mouse, ou seja: o 
programa MOUSE.COM que esta no 
DIRET6RIO MOUSE. o qual, por sua 
vez, esta sob C:\. Se forem outros os 
nomes do eventual DIRET6RIO e PRO
GRAMA correspondente ao controla
dor do mouse, basta fazer as devidas 
substituiy5esdosreferidos nomes ... Seo 
PC nao for dotado de mouse, simples
mente ndo se coloca essa linha no 
AUTOEXEC ... ATEN<,;AO: os progra
mas controladores de mouse, cujo "so
brenome" seja .COM devem ser carre
gados atravts de umalinhaespecfficano 
AUTOEXEC.BAT. Existem, porem, 
alguns programas controladores de 
mouse, com "sobrenome" .SYS, caso 
em que deverao ser carregados via 
CONFIG.SYS, atravtsde umalinhade 
driver de dispositivo (por exemplo, no 
CONFJG.SYS, colocar a 1inha -
DEVICE=C:\MOUSE.."\l\llOUSE.SYS ... ). 
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OOM SEU MI0'10 
Ganhe tempo e dinheiro com os 
nossos cursos atraves de disquetes. 

Novo lan~ame to: 
''Windows" 

E mais: 
✓CBTDOS 
✓CBTWORD'1 

✓CBTLOTUS 

✓CBTDBASE ·· ...... . 
✓CBT WORDSTAR" 

Comercializamos micros 386, 
486, impressoras,monitores etc 

GENESYS 
conPUTRDOllES E SISTEftAS lTDA 

Telefax.: 950-2747 

ABC DO PC (8' PARTE) 

- A retima linha pede que o DOS se 
apresente, logo "de cara" com a sua 
iruerface grafica( o DOSSHELL,jamen
cionado e abordado anteriormente na 
presente serie ... ), que e mais facil de 
operar, ou mais "amigavel" ( como dizem 
os "marketeiros" dos fabricantes de soft
ware ... ) do que o velbo sinal de PROMPT 
e suas sintaxes complicadas de coman
dos ... Se, contudo, o caro Leitor for do 
tipo "paleolftico", que insiste em co
mandar o micro atraves das sintaxes 
digitadas ao sinal de PROMPT, basta 
nilo colocar essa linha no AUTO
EXEC ... 

Nunca esquecendo que e 
necessaria uma certa ordem nos coman
dos e sub-comandos inseridos como 
linbas no AUTOEXEC.BAT (alguns 
dos comandos podem ser colocados em 
qualquer lugar, outros nao ... ), qualquer 
programa que o usuario queira ver ativo 
imediatamente, logo ao final dos pro
cedimentos de boot, podera tambem ser 
"chamado" automaticamente, pelasim
ples inser~ao do seu nome (e eventual 
"caminbo" completo, se este antes nao 
constar do comando PATH ... ) como 
linhafinaldoAUTOEXEC.BAT... Um 
exemplo: se o caro Leitor liver o WIN
DOWS instalado, epreferirusa-locomo 
base de trabalho, abrindo a sua interface 
grafica ao fim dos procedimentos de 
boot, no lugar do SHELL do DOS, basta 
substituir a ultima (setima) linha do 
sugerido AUTOEXEC.BAT por -
C:\WINDOWS\WIN.COM (ou, sim
plesmente, WIN, se o DJRET6RJO do 
WINDOWSconstardocomandoPATH 
, em posirt1o "anterior" no dito AUTO
EXEC ... ). 

••••• 
NOTA IMPORTANTE: Todas as ex
plica~oes, exemplos, comandos e seus 
para.metros, ate o momento indicados, 
no presente artig o, partem do press upos
to que o PC tern um disco rigido (win
chester), e que neste residam os arqui
vos e programas do DOS (sob um 
DIRETORIO tambem chamado DOS, 
sob C:\). Tambem, em todos os casos, 
estamos supondo que o micro esta de
vidamente "carregado" com uma versao 
razoavelmenteatual do SISTEMA (DOS 
S.O ou mais novo ... ). 0 SETUP e o 
CONFIG.SYS tambem "acreditamos" 
que tenham sido montados e elaborados 
conforme instru¢es dadas no artigo 
anterior da presente serie ... 

••••• 

0 QUE VEM POR Af, 
NO ABC DO PC 

(INF OR MA TICA PRA TICA) ... 

No pr6ximo ABC DO PC es
taremos avan\;afldO mais nos aspectos 
praticos da utiliza~ao do micro, sempre 
buscando melbor integra~o e "com
panheirismo" entre o usuario ea maqui
na (ninguem pode gostar de algo que nao 
conhece, pelo menos em essencia, e 
tambem ninguem pode produzir bem, e 
rapidamente, com algo que nao domine, 
ainda que em suas bases ... ). 

Entreos importantes assuntosa 
serem vistos num futuro imediato, te
mosaanalisedosMODOS DE VIDEO, 
as resolu~oes dos monitores, 
monocromaticos, coloridos, CGA, 
VGA, super VGA, etc., os limites, 
para.metros e indica~oes de cada tipo e 
modo, bem como uma serie de reco
menda~oes praticas ... 

Tambem os diversos PRO
GRAMAS UTILIT ARIOS que, atual
mente, ja estao vindo "embutidos" nos 
pacotesdeDOS, WINDOWS,etc.,serao 
abordados com mais detalbes ... 
Aguardem, e absolutamente - NAO 
PERCAM nenhum dos pr6ximos arti
gos da serie ABC DO PC (IN
FORMATICA PR.A.TICA)... ■ 
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I L NSMISSOR PERMANENTE F.M. (C.A.) 

!DEAL PARA. MONITORAc;Ao, "XERETAGEM" (OU "ESPIONAGEM" ... ) DE 
TUDO O QUE SE CONVERSA, OU DE TODA E QUALQUER OUTRA 
MAN!FESTAt;t\O SONORA, NUM AMBIENTE, ATRAVES DE UM LINK DE 
RADIO FUNC!ONMmo EM FAIXA COMERCIAL DE FM(PODENDO, ENT AO, 
SER CAPTADO ATRAVES DE QUALQUER RECEPTORCOMUM DE RADIO, 
DOTADO DE FAIXA DE FM .•. )! ALIMENTADO DIRETAMENTE PELA C.A. 
LOCAL (i 10 OU 220V ... ), SOB BAIXISSIMO CONSUMO DE CORRENTE, 0 
TPFMPERMANECE, EM "PLANTt\O", 24 HORAS POR DIA, TRANSMITINDO 
IN!NTGtRUPTAMENTE, SENDO TAMBEM IDEAL PARA "GRAVAt;:OES 
SECREi N;" {BASTANDOUTILIZAR, NARECEP9AO, UM RADIO GRAVADOR 
GOMUM, COM FAIXA DE FM ... ). EMBORA NAO DO TIPO "ULTRA
MlNiATUP.lZADO", 0 TPFM TEM REALIZA9AO BASTANTE COMPACTA, 
F,.f\CILITANOO MU!TO SUA INSTALA9AO (E ATE SEU EVENTUAL 
"ESCONDIMENTO' ,,.,) NO LOCAL A SER MONITORADO ... ASENSIBILIDADE 
E MlliTO BOA (BEM AJUSTADO, PODE CAPT AR MESMO CONVERSAS EM 
VOZBAl:XA, NO LOCALE NASIMEDIAt;:OES ... )EOALCANCEMAISDOQUE 

, SUFIC!ENTE PARA AS Fl NALi DADE A QUE SE DESTINA (EM TORNO DE 50 
I METBOS, CORRETAMENTE AJUSTADO E SINTONIZADO ... )I BARATO, 

l 
P~QUHlO, FACIL DE MONTAR, SIMPLES DE AJUSTAR E PRATICO NO 
USO ... 0 TPf"M VEM PREENCHER UMA LACUNA A RESPEITO DA QUAL 
MUITOS ~OS LElTORES/HOBBYSTAS DE APEVIVIAM "RECLAMANDO" ... 

OS M!CRO-TRANSMISSORES 
OE FM E SUAS EVENTUAIS 
APUCAQOES "SECRET AS" 

OU PERMANENTES ... 

Os pcqm.mos ou mrero- transmis
,;orcs de FM .. a maioria deles operando 
dcntr·i rfa faixa comercial de modula<;ao 
cm Fn:.quencia. podendo entao ter suas 
(:mis,;,oe;, ca't)tadas e siutcnizadas num 
ponlP 'va:io" <la dna faixa (ondc nao 
cxista e:st.,y,:io comcrciaf operando ... ), 

sao - muitas vezes - utilizados em apli
cacoes demonitora\iio ou mesmo "espi
onagem" ... Explicamos: com um micro
trnnsmissor do genero, implantado em 
detenninado local ( de fonna explicita 
ou "escondida", dependendo das in
tenr;::oes ... ), o usuario pode, a partir de 
um receptor de radio com um ( com faixa 
de FM), posicionado nas imediacoes, 
geralmente num raio de 50 metros, cap
tar tudo o que se "conversa'' no dito 
ambiente, e mesmo qualquer outra ma
nifesta\iio sonora ! 

Asaplicacoessaomuitas,algu
mas 6bvias, outras nem tanto: e possivel 
- por exemplo - a mae ou a baba "acom
panharem auditivamente" as mani
festacoes de uma crian~ de berco, mes
mo estando num distante comodo da 
casa ... Dessa forma, enquanto se dedica 
a outra atividade domestica qualquer, a 
pessoa recebe sempre um "aviso" claro 
atraves desse, link de radio, quanto ao 
fato do hebe estar chorando, ou coisa 
assim ... E tern, e claro, as atividades de 
"xeretagem" ou "espionagem", nas quais 
se deseja acompanhar tudo o que se 
conversaem detenninado local, even
tualmente ate gravando as tais conver
sas (com o uso de urn radio-gravador, na 
recepcao ... )! 

Esses tipos de aplicacao para 
os pequenos transmissores de FM, so
frem, contudo, de algumas deficiencias 
e restricoes ... A principal delas e que, 
nonnalrnente alirnentados por pcquenas 
pilhas ou baterias, os circuitos apresen
tarn um consurno ( ainda que pequeno ... ) 
urn tanto "forte" para operacao ininter
rupta, com o que e praticamente ine
vitavel a substituicao das ditas pilhas ou 
bateria em perfodos relativamente cur
tos ... Nern da para imaginar, e claro, o 
"espiao" entrando numa sala cheia de 
pessoas, e dizendo: "- Com licenra ... 
Preciso trocar as pilhas do meu micro
transmissor que estd escondido aqui, 
para "xeretar" asconversasdevoces ... ". 

Por tais razoes basicas, um 
micro-transmissor que pudesse serener
gizado diretamente pela rede C .A. local, 
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seria uma "mao na roda" (como diziam 
os antigos ... ), uma vez que 24 horas por 
dia estaria atuante (com as rarfssimas 
exc~oes dos momentos em que ocor
ressem "cortes" ou black outs na rede 
local ... ). Entretanto, "puxar" a alimen
tar;ao da C.A. traz tambem seus "pro
bleminhas": as fontes a transformador 
seriam um tanto grandes, pesadas, de 
dificil "escondimento", alem de acres
centar zumbidos e rufdos a transmissao 
capaz,es de deteriorar a qualidade do 
sinaL 

0 projeto do TPFM procurou 
solucionartodos esses pequenos proble
mas e deficiencias, ainda que baseando
se apenas em configurar;oes circuitais 
ja conhecidas, "casadas", contudo, de 
maneira a melhor aproveitar suas boas 
caracteristicas na fun~o desejada! A 
ideia basica, ja detalhada no inicio da 
presente materia, e- portanto - alimentar 
um circuito mais ou menos "tradicio
nal" de micro-transmissor, a partir da 
rede C.A. local, atraves de uma mini
fonte embutida, que possa garantir o 
funcionamento ininterruptor do dito 
transmissor, com o que toda e qualquer 
necessidade de manutenr;ao, troca de 
pilhas, etc., ficam eliminadas, tomando 
a utiliza1rao muito mais confortavel, con
veniente e pratica, em qualquer das apli
car;oes ja exemplificadas e em outras 
que o caro Leitor/Hobbysta possa ima
ginar ... 

••••• 
- FIG. 1 0 CIRCUITO - Conforme ja 
foi dito, todas as estruturas circuitais 
utilizadas no TPFM ja sao conhecidas 

4K7 
lOOn.~ 2n2 

I 5K6 

V 

MIC. 4K7 ELETRETO 
T 

do Leitor/Hobbysta: no micleoda "coi
sa" temos um arranjo convencional de 
oscila1yao em alta Frequencia, baseado 
num transistor BF494, disposto em Col
pit~. e com seu ritmo basico de trabalho 
sintonizado via bobina e capacitor 
ajustavel no seu circuito de coletor, e 
com a realimentar;ao feita por emissor, 
via capacitor de 5p6. 0 resistor de 10p 
em paralelo com o m6dulo LC de co
letor, serve para melhor posicionar a 
faixa de Frequencia, os resistores de 
5K6 e 4K7, a base do BF494, determi
nam a correta polarizai,;:ao do transistor, 
o capacitor de 2n2 desacopla a dita base, 
e o resistor de 56R "carrega" o emissor, 
condicionando tambem o pr6prio re
gime medio de Corrente no bloco ... A 
antena de emissao esta ligada a uma 
tomanda central na bobina de sintonia, 
via capacitor de 22p ... A modula~o de 
audio e aplicada a base do transfstor 
oscilador, via capacitor de 10n, que por 
sua vez "puxa" os sinais do coletor do 
transistor BC549, este trabalhando em 
amplifica1yao de alto ganho para os 
sinais captados pelo microfone de ele
treto ... Nesse estagio, o coletor do tran
sistor encontra-se "carregado" pelo re
sistor de 5K6, enquanto que a base re
cebe polariza1;ao automatica via resistor 
de 330K. .. Os sinais enviados pelo mi
crofone de eletreto (polarizado por re
sistor de 4K7) sao encaminhados via 
capacitor de 4u7 ... Com ta1 disposir;ao 
geral, ajusta-se a Frequenciafinal atraves 
do trimmer (3-30p) e obtem-se uma 
emissao de baixa Potencia, porem efeti
va,moduladaem Frequencia, "captavel" 
em qualquer radio comum dotado de 
faixa comercial de FM, num raio de ate 

TRIMMER i 56R 3--30P 

808 .L 
lOp 

5p6 t 

1000µ 
8F494 16V 

56R 

.. 

uns 50 metros (mesmo utilizando como 
antena, apenas um peda1y0 de fio rfgido, 
com 10a 15 cm. decomprimento ... ). A 
sensibilidade para o audio e muito boa, 
gra1yas as boas caracteristicas do micro
fone de eletreto, e podem ser captados e 
efetivamente transmitidos, mesmo sons 
nao muito altos, manifestando-se no lo
cal ... Quan to a alimenta1;ao, utilizamos 
uma estrutura de fonte a Reatancia 
Capacitiva, simples e efetiva, na qual a 
C.A. local (110 ou 220V) e inicialmente 
"derrubada" pelo capacitor de lu5, em 
seguida retificada em ponte pelos 4 dio
dos 1 N4004, depois estabilizada e 
regulada pelo zener de 6V2, posterior
mente filtrada, "amaciada" e armazena
da pelo conjunto formado pelos dois 
capacitores de 1 OOOu e resistor de 56R ... 
Sendo um m6duloeconomicamente ideal 
para demandas baixas de Corrente, o 
sistema de fonte utilizado e tambem 
bastante compacto, por nao requerer o 
tradicional transformador de fori,;:a 
(grande, pesado e ... caro ... ). Os 
parametros foram cuidadosamente defi
nidos para se evitar, ao maximo, a in
trodur;ao de zumbidos (da rede para o 
setor de modu!ar;ao/transmissao ... ), en
tretanto, se for constatada uma "zoeira" 
de 60 Hz, no sinal recebido, nonnal
mente bastaraa purae simples inversao 
da tomada no plugue C.A, para ser 
sanado ta1 problema ... Tambem os re
gimes de Corrente sobre o BF494 fordlll 
estudados e condicionados em ponto 
baixo, de modo que o dito transistor 
possa, sem problemas, funcionar inin
terruptamente, sem problemas de aque
cimento, desvio de Frequencia, essas 
coisas ... Enfim: ap6s a montagcm e a 

1µ5 
400V 

--f 
4x C.A. 

1N4004 
6V2 no 

1000µ lW 220 
16V 

Fig.1 
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Fig.2 

devida sintoniza~ao dos sinais emitidos 
(que devem - conforme ja foi dito -
serem posicionados mun ponto "morto" 
dafaixalocaldeFMcomercial ... ), basta 
''largar" o TPFM, que o "bichinho" 
ficara funcionando "para sempre", po
dendo seus sinais serem confortavel
mente captados, a qualquer momento, 
por um receptor (ou radio-gravador, sea 
inten~ao for registrar a transmissao ... ) 
de FM comum, num raio de uns 50 
metros ... ! 
- FIG. 2 - ALGUNS DOS COMPO
NENTES PRINCIPAIS, DETALHA
DOS ... - Os dois transistores utilizados 
(BC549 e BF494) sao mostrados, em 
aparencia, pinagem e sfmbolo, para que 
o Leitor/Hobbysta (principalmente o 
iniciante ... ) nao se atrapalhe na hora de 
identificar os terminais, ja que, embora 
idcnticos no seu formato geral, os ditos 
componentes apresentam ordem dife
rente de "pemas", conforme se ve na 
figura ... 0 microfone de eletreto tam
Mm e visto com detalhes, claramente 
identificados seus terminando "vivo" 
(V) e de "terra"(T), representados por 
pequenas areas estanhadas na base do 
componente ... Finalmente, sao vistos os 
detalhes construcionais da bobininha, 
que deve ser feita pelo Leitor/Hobbysta, 
enrolando sobre um lapis comum (que 
servira de forma provis6ria, devendo ser 
removido depois ... ) 4 espiras de fio de 
cobre esmaltado 22 ou 24 (A WG), 
deixando-se nas extremidades cerca de 
1 a 1,5 cm. de "sobra", para as conex6es, 
e introduzindo-se uma tomada central 
na dita bobininha ... Notar que as extre
midades de liga~ao devem ter seu es
malte isolante devidamente raspado para 
que as liga~6es eletricas soldadas pos
sam ser feitas e, alem disso, na pr6pria 
coloca~ao da tomada central, exige-se 
uma pequena "decapagem" (remo~ao 
do esmalte, por raspagem ... ) no ponto, 

de modo a corretamente soldar um "to
quinho" ( cerca de 1,5 cm.) de fio, corres
pondente ao terminal B da bobina. De
poisdeprontaedevidamente "desenfor
mada" (remo~ao do lapis que serviu 
como micleo provis6rio durante o enro
lamento ... ), a bobininha deve ser leve
mente "esticada" ate assumir cerca de 
meio centfmetro de comprimento (ini
cialmente as espiras devem ser posicio
nadas bemjuntas, enquanto ainda sobre 
o lapis/forma ... ), alinhando-se manual
mente os seus tres terminais, todos "vi
rados" para um unico lado, para facilitar 
a inser~o e soldagem sobre o Impresso 
(detalhes mais adiante ... ). 

- FIG. 3 - LAY OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPECIFICO - Em 
tamanho natural, escala 1: 1, vemos na 
figura o arranjo de ilhas e pistas cobrea
das do Impresso, cujo lay out deve ser 
cuidadosamente "carbonado" pelo Lei
tor/Hobbysta, sobre a face cobreada de 
um fenolite nas convenientes dimen
s6es. A tra~agem devem ser feita com 
tinta especial, acido-resistente, ou 
(preferivelmente ), com decalques apro
priados, que geram uma solu~ao mais 
elegante e profissional ... Os demais pro
cedimentos de confec~ao de um born 
Circuito Impresso (e sua perfeita utiliza
~ao ... ) encontram-se detalhados em inu
meros artigos anteriormente publicados 
em APE... Aos iniciantes, recomen
dam os seguir as INSTRU<;OES 
GERAIS PARA AS MONTAGENS 
(encarte permanente, nas primeiras pa
ginas da Revista ... ), que trazem impor
tantes conselhos e "dicas" praticas a 
respeito ... Uma cuidadosa conferencia 
final, na busca de defeitos, "curtos" ou 
falhas, e sempre importante, ja que tais 
deficiencias podem serfacilmentesana
das antes que os componentes sejam 
inseridos e soldados ... Ja depois ... 

• 
• 1 - Transistor BF494 
• 1 - Transistor BC549 
• 1 - Diodo zener 6V2 x 1 W 
• 4 - Diodos 1N4004 
• 2 - Resistores 56R x 1/4W 
• 2 - Resistores 4K7 x 1/4W 
• 2 - Resistores 5K6 x 1/4W 
• 1 - Resistor 330K x 1/4W 
• 1 - Capacitor (disco ceramico 

ou plate) 5p6 
• 1 - Capacitor (disco ceramico 

ou plate) lOp 
• 1 - Capacitor (disco ceramico 

ou plate) 22p 
• 1 - Capacitor (poliester) 2n2 
• 1 - Capacitor (poliester) 100n 
• 1 - Capacitor (poliester) 

lu5 x 400V (ATEN<;Ao 
a "voltagem") 

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

• 2 - Capacitores (eletrolfticos) 
lOOOu x 16V 

• 1 - Trimmer ceramico (capacitor 
ajustavel) 3-30p 

• 20- Centfmetros de fio de cobre 
esmaltado 22 ou 24, para 
a confec~ao da bobina. 

• 1 - Microfone de eletreto, mini, 
tipo com 2 terminais 

• 1 - Peda~o (nao mais do que 
uns 10 cm.) de cabo blinda
do mono 

• 1 - Peda~o (10 a 15 cm.) de 
fio rigido fino, isolado (cabi
nho ), para a antena do TPFM 

• 1 - "Rabicho" completo (ou pinos 
de plugue CA - VER TEXTO 
E ILUSTRA<;OES ... ) 

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

• - Fio e solda para as liga~6es 

• 1 - Caixa para abrigar a mon
tagem. Ver detalhes na fig.6. 

• - Parafusos, porcas, adesivos 
fortes, etc., para fixa~6es 
diversas 

• 1 - Chave de calibra~ao (especie 
de chave de fenda, com has
te em plastico, para ajuste 
do trimmer durante a sinto
nia do TPFM) 
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- FIG. 4 - "CHAPEADO" DA MON
TAGEM Agora vista pelo seu lado 
nao cobreado, a placa mostra pratica
mente todos os cornponentes colocados, 
identificados pelos seus valores, c6di
gos, polaridades e outros pararnetros 
import.antes ... Observar, com bast.ante 
aten~ao, os seguintes pontos: 
- Identifica~ao e posicionarnento (refe
renciado pelos seus lados "chatos") dos 
dois transistores. 
- Identifica~ao e posicionamento (refe
renciado pelas extremidades de catodo, 
rnarcadas por urna faixa ou anel...) dos 
diodos 1N4004 e zener ... 
- Polaridade dos capacitores eletroliti
cos (sempre marcadas nocorpo dos com
ponentes, lembrando ainda que a "per
na" mais longa costurna indicar o termi
nal positivo). 

Fig.3 

-Acomoda~ao do trimmer e da bobi
ninha, sobre a placa. 
- Valores dos dernais component.es, em 
fun~ao dos lugares que ocupam na pla
ca ... 

Todos os component es devem ficar hem 
rentes a placa, ja que em mon t.agens q ue 
envolvam o funcionamento sob alt.as 
Frequencias (como e O Caso ... ), termi
nais ou fia~oes longas ou ''penduradas" 
podem gerar graves instabilidades no 
circuito ... Ao final, conferir tudo com 
extrema aten~o, aproveitando para ve
rificar o estado dos pontos de solda, pela 
face cobreada do Impresso ... Em duvida 
quanto as identifica~oes, recorrer ao 
TABELAO APE, encart.ado sempre 
junto as INSTRU<;OES GERAIS, ja 
mencionadas ... 

ANTENA 
,.,;;========-

(~ · 10 A 15 cm, CABINHO R(GIOO 

.----------J- """"'° 
MIC, 
ELETRETO CABO 

BUNDADO 

A 

TPFM 
l'ric" 
~--MO-NO---iit:l ~ 

CA CA 

\~==='\__=\ ===t-(~ ~;~ 

LADO DOS 
COMPONENTES 

'~ 220 

Fig.5 

Fig.4 

-FIG.5-CONEXOESEXTERNASA 
PLACA - Ainda vista pela face nao 
cobreada (os component.es sobre a pla
ca, agoraencontram-se "escondidos",ja 
que nao interessam a presente expli
cacao ... ), aplacaindicaclaramente suas 
conexoes extemas, resumidas na ante
na (10 a 15 cm. de fio rigido fino -
cabinho - isolado, ligado a tomada C.A., 
conforme sugere- mais adiante a fig. 6-
B) aos pontos "CA-CA", e na conexao 
do pequeno microfone de eletreto, por 
cabo blindado, aos pontos "V'' e "T" 
(muita aten~o nestas ultimas liga0es, 
que nao podem ser invertidas, sob pena 
de nao funcionamento do estagio de 
audio do TPFM ... ). E import.ante que o 
cabinho blindado ao microfone de ele
treto seja tao curto quanto o permit.a a 
acomodacao final do circuito na caixa 
escolhida. Tambem quanto a antena, 
nao deve sermais longa do que o indica
do comprimento... Ja o "rabicho" 
(conexaoaalimenta~aodeC.A. local ... ) 
nao tern restrif6es de comprimento, de
vendo suas dimensoes serem determina
das apenas pelas conveniencias ou in
tencoes da instala~ao final.. 

- FIG. 6 - "AGASALHAMENTO" 
DO CIRCUITO, OP<;OES E POSSI
BILIDADES ... - Na sua configura~ao 
basica (6-A), o circuito do TPFM pode 
ser "encapsulado" num containerplasti
co padronizado, com medidas minimas 
de 6,5 x 6,5 x 3,0 cm. A disposii;;ao geral, 
extema, da caixa, podera seguir a suges
tao mostrada, com a anteninha sobres
saindo na parte superior do inv6lucro, 
ficando na frente a "cara"do pequeno 
microfone de eletreto (num furo de 
diametro compativel...) e um furinho de 
aces so ao parafuso central do trimmer de 
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MIC. 
8.ETAETO 

ACESSOAO 
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/ 

~r 
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CAIXA 6,5 x 6,5 x 3,0 cm. (min.) 

sintonia. Na traseira, podera ser coloca
da a passagem do "rabicho" de alimen
ta~o ... Outra possibilidade pratica est.a 
.1mgerida em 6-B, com a incorporai;ao 
"mecanica" de dois pinos convenciona
is de plugue C.A. diretamente a traseira 
do container, queassim permitiraa "plu
gagem" direta do conj unto a uma toma
da de parede, local ... 

••••• 
INSTALACAO E CALIBRACAO 

(SINTONIA) ... 
Sempre tendo em vista as in

teni;oes de "monitorai;ao pennanente" 
de um local (ou, em aplicai;oes mais 
"romanticas" ou "aventureiras", na "xe
retagem" ou "espionagem" ... ), a ideia 
basica envolve instalar o TPFM de for
ma tao pouco explicita quanlo possivel, 
discretamente posicionado num canti
nho qualquer, atras de um m6vel, dentro 
de um lustre, "embutido" em algum 
aparelho eletro-eletronico "normal" do 
local, etc. Conforme ilustra a fig. 6, a 
conexao a C.A. local e - obviamente -
obrigat6ria, ja que dela vem a energia 
necessaria ao funcionamento do circui
to ... No sistema 6-B, com os pinos de 
"plugagem" a uma tomada de C.A. dire
tamente instalados na traseira da pr6pria 
caixinhado TPFM, oeventual "escondi
mento" flea mais facil, ja que e comum, 
nas residencias, locais de trabalho, etc., 
que tomadas de C.A. restem "esqueci
das" atras de armarios, m6veis, prate
leiras, etc. Ai e s6 "enfiar" o TPFM la, 
sintonizar, e pronto ... 

Quanta a anteninha, e impor
tanteque ela nao fiquemuito pr6xima de 
grandes massas ou objetos metalicos, 
que poderiam bloquear a emissao, ou 
ate deslocar Frequencia basica de 
emissao ... De um modo geral, a orien
tai;ao vertical (tan to faz se "apontando" 

® 

/ 
PINOS/ 
P/C.A. 
NATRASEIRA 

CAIXINHA 
11PO"FONTE" 

I 

Fig.6 

paracimaou parabaixo ... ) emelhor, dai 
a sugestao de se usar um fio fino rigido, 
o que facilitara o seu posicionamento 
final ... 

Nao esquecer de (em caso de 
surgimento de zumbido na recepi;ao ... ) 
tentar inverter a conexao a C.A., para 
melhorar a qualidade da emissao ... 

Com respeito a sintonia, nada 
mais simples: pega-se um radio com um, 
com faixa de FM, e sintoniza-se o dito 
cujo num "ponto motto" qualquer, mais 
ou menos no centro da faixa ( em tomo de 
90-95 MHz ... ), onde nao baja, naregiao. 
estai;ao comercial operando ... Aurnen
ta-se o volume do dito radio e, com o 
TPFM energizado, bate-se levernente 
com um dedo sobre o pequeno micro
fone, ao mesmo tempo em que se gira -
lentamente - o parafuso central do rrim
mer ceramico ... Nesses testes iniciais, 
convem que o radio esteja pr6ximo ao 
TPFM ... Uma vez "escutadas" as ba
tidinhas sobre o microfone, no alto
falante do receptor, a sintonia pode en
tao ser cuidadosamente "afinada", ate 
obter-se a melhor recepi;ao possivel, 
com perfeita inteligibilidade da voz de 
quern fala nas proximidades do trans
missor ... 

Em seguida, o receptor pode 
ser consideravelmente afastado do local 
onde se encontra o TPFM, retocando-se 
(se necessario ... ) a sintonia, de modo a 
garantir um born sinal e o melhor alcan
ce poss iv el... Marca-se, no dial do radio, 
o ponto exato de sintonia, e "lac..Ta-se"o 
ajuste do trimmer (com uma gotinha de 
esmalte ou cola, sobre a cabei;a do seu 
parafuso de calibrai;ao ... ). 

Pronto! o TPFM podera, en
tao, ser deslocado, instalado em outro 
local, e o link ja estara devidamente
estabelecido ... 1 Quan to a sensibilidade -
conforme ja falamos • e muito boa, e 

tudo o que se falar num ambiente de 
propori;oes medias, mesmo em voz 
relativamente baixa, seracaptado e trans
mitido! Obviamente, contudo, que a 
eficiencia real do link dependera tam
hem muito da qualidade do receptor 
utilizado ... Um mero radinho portatil, a 
pilhas, nio dara o mesmo alcance obti
do com um receiver sensfvel, dotado de 
boa antena extema, e por ai vai a 
"coisa" ... 

Alguma experimenta~o ere
toques eventuais na calibracao, inversao 
daconexao a C.A. local, etc. podem (e 
quase sempre devem ... ) melhorar muito 
o desempenho final do Unk ... 

Micro-transmissores desse 
genero, sao um tanto sensiveis a 
alterai;oes da sua posii;ao, proximidade 
da mao do eventual operador, etc. En
tretanto, pela sua pr6pria ideia de uti
lizai;ao, o TPFM flea sempre im6vel, 
"escondido", instalado num localdeonde 
as pessoas nao se aproximam demasia
darnente, ga.raritindo, com isso, excelente 
estabilidade de Frequencia (com o que a 
sintonia dificilmente "andara", o que 
costuma ocorrer com os chamados "mi
crofones sem fio" convencionais ... ). 
Contribui tambem para isso a alimen
tai;ao "zenada", que evita a alterai;ao da 
Frequencia final devido amodificai;oes 
(ainda que pequenas ... ) na Tensao real 
de alimentai;ao... ■ 
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