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TTL 'à
TAL Cft TaL cli código

?4OO 8,00 (2300)
?401 9,50 (2306)
Ì402 9,00 (2312)
1403 9,00 (2310)
7404 9,00 f2324)
?405 10,0o (2330)
?406 1t ,00 {2336)
7401 L',OO (2342)
?403 9,00 (2343)
?409 9,00 (2354)
?410 9,00 (2360)
?411 9.00 (2366)
1412 r',oo (2372)
?413 19,00 (23?8)
?414 46,00 (23S4)
?416 14,00 (23S0)
?41? 15,00 (2396)
7420 9,00 124021
742L 2!,OO l24OAl
7422 !0,oo \2411ì
7423 l2,oo \2420)
7425 \2,OO í2426)
1426 14,00 124321
1421 l4,0o l243ql
142A l7,oo \2444)
?430 9,00 {2450)
7432 l2,OO \2456'
?433 19,00 1246e)
?43? 13,00 (2463)
?430 13,00 (24?4)
?440 10,00 (2430)
?441 ôS,oo (2436)
'1442 25,OO \24e2)
Ì443 68,00 124S3)
1444 a9,o0 (2504)
?445 49,00 (2510)
?44ô 41, o0 (2516)
1447 31,00 (2522t
?44S 3?,00 (2528)
?450 10,00 (2534)
?451 10,00 (2540)
?453 10,00 (2546)
?454 10,00 (2552ì
?460 10,00 (2558)
Ì4?0 15,00 {2564)
1472 r5,o0 Í25701
?4?3 r4,00 (2s?6)
7414 r4,0o 125A2,
7415 22,00 (26AA')
t4?6 17,00 (2594)

?9 32.00 (2600)
?480 31,00 (2600)

ï48r 46,00 (2612)
?482 4ô,00 (2618)
?483 51,00 (2024)
?434 ô9,00 (2630)
?435 5?,00 (2636)
1456 r9,00 12642)
?48S 120,00 (2648)
1480 22,0012054t
?49r 33,00 (26ô0)
?492 33,00 (266ô)
7495 25,00126121
?404 46, O0 (26?8)
?495 29,00 (26S4)
?49€ 32.00 (2690)
?49? 166,00 (2696)
?4100 r23,00 (2t02)
?4104 39,00 (2?08)
7410? 15,00(2?14)
7,r109 35,00 (2?26)
74lla 2ã,00121321
?4rr1 33,00 (2?38)
?4116 115,00 {2?44ì
?4120 55,00(2?50)
?4121 1ô,00 (2?56)

26 ,00 (2762)
?4123 26,00 (2763)
74125 23,00 í2774)
?4126 22,00 (2?30)
?412S 26,00 (2?36)
74132 3X,00 \27521
?4138 28,00 {2?93)
Ì4141 49,00 (2810)
Ì4142160,00{2816)
74143 188,00(2822)
Ì4144153,00(2323)
Ì4145 48,00(2034)
?414? 86,00 (2840)
Í4148 68,00 (2843)
?4150 45,00 (2852)
?4r5r 33,00 (2358)
?4r52 260,00(2364)
?,11õg 42,00(2870)
7415,r 65,00 (24?6ì
?4155 38,00 (2832)
?4150 48,00 (2833)
?,r1s? 48,00 (2894)
?4100 41,00 {2900)
?4161 41,00 (2906)

I
TTL c!$ códig(

?4162 41,00 (2912)
?4103 41,00 (291S)
141A4 4A,00 \2924t
?4165 46,00 (2930)
?4166 5s,00 (2336)
?416? 159,00(2842)
?41Ì0 32,00(2343)
Ì4r?3 61,00(2354)
?41?4 44,00Í2360)
?41?5 31,00(2366)
ì41Ì6 36,00 (23?2)
?41?? 35,00 (23?3)
Ì41?8 49,00 (2834)
?41?S 50,00 (2390)
?4180 3?,00{2390}
?4131 110,00 (3002)
74132 3?,00 (3008)
?4134 00,00(3014)
?41S5 92,00(3020)
?4188 230,00(3026)
?4189 230,00(3032)
?4190 30,0013033)
?419r 80,00 (3044)
?4192 63,00 (3050)
?4193 68,00 (3056)
?4194 58,00 (3062)
?4195 3S,OO (3063)
?41S6 35,0o (30Ì4)
7419? 35, O0 {3030)
?4193 60,00 (3030)
?41S9 60,00 (3092)
?42r1 05,00 (3093)
?4221 45,00 (3r04)
?4246 ?9,00 (3110)
?4248 ?6,00 (s116)
142á\ 19,00 \Xt22ì
?4265 62,00(3123)
?42?8 99,00 í3134'
?42?9 55,00 (3140)
?4283 65,00 (3146)
Ì4290 28.00 (3rtz)
?42S3 45,00 (2?20)
?4293 6?,00 (3158)
?4365 4S,0d{3164}
?43ô8 4S,00 {3170)
?43?6 62,00 (31?6)
?43S0 38,00 (1132)
Ì4393 ,r9,00 (3183)
T4425 ,16,00 (3194)
?4426 46,00 (3200)

L S cr$ Código
?4LSOO 21,00 (320ô)
74LsO2 25,00 Q212)
?4LSO4 25,00 (32t8)
?4LSoO 25,00 (3224)
?4LSOS 30,00 (3230)
?4LS10 25,00 (3236)
t4LS11 23,00 (3242)
Ì4Lsl2 25,00 (24043)
?4LS13 3?,00 {3243)
74LSl5 22,00 6264)
?4LS2O 22,00 {3260)
?4Ls21 20,00 {3266)
14Ls22 22,00 $2121
?4LS20 42,00 132?3)
?4LS2? 40,00 (3284)
?4LS3O s0,00 (3290)
?4Ls32 43,00 (3296)
?4LS3? 23,00 (3302)
?4L$8 29,00 (3303)
?4LS40 22,00 (3314)
?4LS4? 54,00 (9320)
?4Ls4? 45,00 (3326)
?4Ls5r 22,00 (3332)
?4Ls54 50,00 (333a)
?4LS?3 ?4,00 (9344)
?4LS?4 34,00 {9350)
?4Ls?5 ?4,00 (3356)
?4Ls?6 64,00 (3362)

s
L s C.S Código

?4LS?8 55,O0 (33ô8)
?4LS83 130,00 (33?4)
?4LS85 ?5,00 {3380)
?4LS86 25,00 {3380)
?4LS90 69,00 (3392)
?4LS92 43,00 (3390)
?4LS93 69,00 (3404)
?4LS95 95,00 {3410)
?4LS96 1?5,00 (3416)
?4LS107 35,00 {3422)
?4LS109 45,00 €423)
?4LS112 32,00 (3434)
74LS122 63,00 (3440)
74LS123 46,00 (3446)
74LS125 43, O0 (3452)
?4LS126 43,00 (3468)
74LS133 64,00 (34?0)
74LS130 59,00 (34?6)
?4LS1õ1 33,00 (3432Ì
?4LS153 55,00 (2405'r)
?4LS154 93,00 (24060)
Ì4LS156 64,00 (3433)
7,1LS15? 59,00 (34s,!)
?4LS161 7r,00 (3500)
74LS163 65,00 (3ó0ô)
?4LS164 215,00 (3512)
?4LSt6S ?9,00 (35181

?4LS1?3 ?0,00 13524)

clS côdtso
135,00 (3530)
?9,00 (3536)
68,00 (35.t?)
ô8,00 {35,48)

125,00 {346'l}
64,00 (3560)
35,00 135ô6)
85,00 (35?2)
?3,00 (35?8)
67,00 (24012t
6?,00 (240t8)

150,00 (3534)
34.00 (3590)
93,00 (3590)
38,00 (24084)
52,00 (3602)
93,00 (s603)
66,00 (sô14)
67,00 (3620)
58,00 (8ô26)
43,00 (3632)
39,00 (9633)
42,00 (36,14)
49,00 (3650)
96,0o (3656)
03,00 (3662)
48,0O {3668)
?ó,oo (3ô?4)

lFaLsl?a
lF4LSl?5
F4LS192
lF4r-s193
ll?4ls194
ll?rlsls5
[?!rLsl93
ll?4Ls1e?
n14L5241
ll?4Ls251
ll?4Ls25?
lF4Ls250
Ìl?4Ls266
l?4LS2?t
l?!úS283
l?4LS29o
l?4LS2s5
i?4LS2S8
114t-s324
t?4LS326
lrososz
l Ì4LS365
l?4LS306
l?4LS3?5
l?4Ls3??
l74LS3?S
l?4Ls38ô
l74LSS95

t l l l
L M ClS Código

LF133O0D 490,00 (44?2),
LFl3?41II 56, OO (44?8)
LFl3?4lN 40,00 14484)
Ll!0042 350,00 (4490)
LH00?0 350,00 (4496)
LM300 s 120,00 (4502)
LM301H 53,00 (4503)
LM301 N 45,00 (4514)
LM302It  130,00 (4520)
LM304 rl 153,00 (4526)
LM305 H ?5,00 (4532)
LM30Ì H 4?,00 (4538)
LM30? N 42,00 (4544)
LM303 H 32,00 (4550)
LM303 N 4?,00 (4566)
LM309 K 1ô0,00 (4562)
LM310II  130,00 (4568)
LM310 N 110,00 (45?4)
LM311lt  35,00 (4580)
LM3!1N 63,00 (4586)
LM312 I l  1?5,00 (45S2)
LM313II  335,00 {4593)
LM916Ir  300,00 (4604)
LM3l?MP 9S,00 (4810)
LM31? T 120,00 (461ô)
LMst3 H 260,00 (4322)
LM313 N 223,00 (4628)
LM319 N 225,00 (4634)
LM320MP5 95,00 (4640)

s20MP12 95,00 (4646)
LM320Ís 190,00 (4652)
LM32OA12 130,00 (4659)
LM320Í12 1S0,00 (4604)
LM323 K 290,00 (46?0)
LM324 N 65!00 (4070)
LM325 N 165,00 (4682)
LM326 N 165,00 (468S)
LM329Âg 430,00 (4?oo)
LM329BE 2?0,00 (4?06)
LM329DZ 130,00 (4? l2)
LM331N 13?s3)
LM335 Z t0.00 {4T13)
LM340T5 55,00 (4?24)
LM340T12 55,00 (4?30)
LM34OT15 55,00 {4?36)
LMS40L12 40,00 (4?42)
LM360 N 235,00 (4?43)
LMS60N14 250,00- (4?54)
LM3?6 N 52.00 (4?60)
IrM380 N 65,00 í4Ì66)
LM330N3 53,00 (4??2)
LM382 N 59,00 (4??g)
LM38ô N ?3,00 (4?84)
LM387 N 70,00 (4?90) l
LM550 N 120.00 (4?96) l
LM555 N 15,00 (4S02)l
LM5r6 N ?5,00 (480SÌ l
LMs65 N r2o,o0 (4814) l
LM566 N 05,00 (4320) l
LM56? N 110 00 laÂrnì l

EÀR
L M crl codtgo

LM?02 lI 35,00 (4832)
LMÌ03 I I  29,00 (4s3s)
LM?03 N 23,00 (4844)
LM?09 H 32,00 (4350)
LM?09 N 32,00 (4856)
LM? 10 1I  35,00 {48ô2)
LM?10 N 23,00 (4868)
LMÌ1111 30,00 (4s?4)
LM?11N 23,00 (4330)
LM?23 r1 24,00 (4836)
LM?23 N t6,oo (4A92)
LM725I l  300,00 (4393)
LM?25 N ?t0,00 (4904)
LMÌ33 N 55,00 {4910)
LM?41Ìr  26,00 (4916)
LM?41N 14,00 (4S22)
LM?46 N 11t,00 (4928)
LM?4? u 53,00 (4934)
LM?4? N 45,00 (4S40)
LM?43 N 38,00 {,1946)
LM?60N 

- 
LM360NI4
250,00 (4952)

I-MI8Loõ 40,00 (4958)
I-M?3L12 40,00 (4S64)
LMÌgOt T 120,00 {4s?0)
!-M?912 T 1P0,00 (4s?6)
t-M1303 N 120,00 (4982)
LM1307 N 88,00 (4S88)
LM1310 N 90,00 {{994)
LM13?41N 50,0O {5000)
LM1414 N 68,0O {5006)
I-M145S N 45100 (a01?)
LMt49ô J 88,00 (5018)
LM1514 J 250,00 (5024)
LM1558Ir  t50,00 (50t0)
LM1800 N 130,00 (5036)
LM1312 N 410,00 (5042)
LM1818 N (3?88)
LM1820 N 100,00 (5049)
LM1830 N 125,00 (5054)
LM1350 l l  100,00 (5060)
LM1390 N (3830)
LM2l23 N (381t)
LM2900 N 85,00 (50ôô)
LM290? N 123,00 (50?2)
LM290?ú14 150,00 (50?8)
LM2S1? N 123,00 (5084)
LM291?NS 120,00 (5000)
LM3065 N ?0,00 (509ô)
LM30?5 N 150,00 (5102)
Lr4t?41N (3360)
I-Ms900 N 65,00 (5108)
LM3909 N 65,00 (5114)
LMsgrr N 98,00 (5120)
LM391d N \3072)
LM4250 H 250,00 {5120}
LM7523 N 88,00 {5132)
LM3?351I 33,00 (5133)
LX5?O0It  265,00 (5144)

BUFFEÊ,S
TRI.STATE

30LS95 S0,00 (3ô30)
30LS96 60,00 {3686)
30LS9t 80,00 {36s2)
s0Ls93 00,00 (3698)
81LS95 120,00 (3?04)
s1LS96 120,00 (st10)
81LS9? 120,00 {3716)
3rLS93 120.00 (9Ì22)

LINIIA 7'C
AÉ h€6ms iunçõ€s dr
lirúa TTL,inch.ive
plno ã pi@,!o!eh_ da'
cslact€rialicaÊ el€trt

?4COO 15,00 (3?23)
?4COz 15,00 (24090)

74c04 15,00 (24096)

t4c1o 15,00 (24102)

?4C14 15,00 (14108)

74CZO l5,oO í24114)
?4CAO 15,00 (24120)

71C12 15,OO \241261
Ì{ct3 48,00 (24132)

?4c?{ 35,00 {24138)
?4c36 25,00 (24144)

?44s0 ô3,00 (24150)
?4Ca3 63,00 (24153)
?4C1SO 130,00 (24162)
?4C154 192,00 (24168)
?4C162 60,00 {241?4)
r4c164 ?5,00 (24r8o)

?4Clô5 ?õ,00 (r4186)
?4C192 30,00 (24192)
14c193 30,00 (24198)
?rcsot 70,oo \24222)
?4C903 ?0,00 (24228)
7,rcs15 120,00 (2420{)
?lcs18 82,00124210)
?4C923 250,00 (24118)
?4C925 350,00 (2'1234)
?,rc928 480,00 (24240)

. G il 0 s. cMos c.s côdiso
:Mos cri c6diso cMos cr$ c6dico ióró-rzo,oo rozuot
a000 10,00 6?52) 4031 120,00 (4010) a0g3 53,00 {4256)
4001 10,00 (3?ó3) , r03t  123,00 (401ô) 4099 lso,OO (4262)
4002 15,00 {g??0) 1035 53,00 (4028) .10106 s0,00 (4268)
4006 í,00 (3??ô) 40,10 50,00 (4040) 4OúO 62,00 í42741
400t 15,00 (3?82) 40,!1 50,00 (4052) 40181 62,00 {4230)
4003 58,00 {3?94) 4ot2 43,00 (40ô4) 40t62 62,00 (42s21
4oos t5,00 6800) 4043 50,00 (40?o) 40103 62,00 (4208)
4oro 2J,00 (3300) 4044 50,00 (40?6) 40t14 62,00 14304)
40rr  15,00 {3318) 404ô 31,00 (4032) 401?5 62.00 {{310)
4012 15,00 (9324) 404? 5t,00 (4094) 40192 51,00 {4316)
4013 28,00 (3836) 4048 24,00 (4100) 401S3 5?,00 (4922)
4014 49.00 (3942) 40,19 24,00 (4112) 40195 50,00 {4128)
4015 49,00 13348) 4050 23,00 (4124) 4503 40,00 (4340)
4016 24,00 (3854) {051 49,00 (4136) 4507 40,00 (4352)
401Ì 49,00 (gs6o) 4o5z s9,00 (4148) 4bto Eo,oo (4s64)
4018 50,00 (38Ìg) 4053 Ì0,00 (4160) , t511 59.00 (43?6)
aors 25,00 (3a90) 4060 1Ì1,00 (41ôô) a5l2 ?2,00 (4382)
4010 56,00 Í3902) 4060 ,Ì,00 (,r1?s) {514 98,00 (4388)
4021 43,00 (3903) 4060 25,00 (,1134) ,t515 98,00 (4394)
4022 s8.00 (3920) 4O?0 25,00 { , t196) 451ô 80,OO 1406)
4023 12,00 6032) 4O?1 25,00 (4202) a5l3 49.00 (4418)
4024 38,00 (3s44) 40?2 34,00 {4208) 4519 4ã.OO (4424)
4025 18,00 (3050) rr0?3 25,00 (421{) 4520 49.00 (4436)
4026 34o,OO (395ó) 4o?s 25,00 ({220) 1521 4â.OO 14412)
,r0?? 27,00 (3s63) 10?6 ?5,00 (4226) 45a3 95,00 (4t48)
,1028 50,00 (3980) 40?8 28,00 (4112) 458a 80,OO (4!154)
4029 00,00 (3992) 4031 20,00 (4238) 4?23 140,00 (4480)
4030 24,00 13993) 40A2 20,OO 142441 .t?2a 140,00 (4486)

t4rr00 z3,ou (3?34)
?4500 3!t,00 (3740)
?4504 36,00 6746)
?{s23? 190,00 (4334
?4S5?1 3t0,00 (43.431
?4Só?2 830,00 (4t681

lit+trfilrltGril
nÉneo fitPll
BÂSTÂ TELEFONAI

22t-  2156
,tO-. | t29
222-267 2
229- tgr a

rrInm

&EMESSA POSÍÂI]
Ê@etúoã pelo Co4ero, hedlêrte o eovlo
dê vale Poêtal ou cheque vüado + crs
50,00 laF po8t.gêh e ddpêaès. Pedidos
ac!óa de C!$ 500.00 somente cobrúó6 a
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2N3390
2N3439
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2N3442
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2N3549
2N3563
2N3565
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2N3634
2N3640
2N3646
2N3662
2N3692
2N3?02
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2N3320
2N3425
2N3904
2N3906
2N4062
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2r_5305

163

12,00
12,00
12,00
12,00

2t,0o

22,AO
25,00

12,00
35,00
35,00

25,00

Ì3,00
15,00

15,00

TO-92!

l.+{
DSGComuÌâçãoj aLrâ velocid€de

tõl
tI
.ïïï:

c

2N5306
2N5356
2N5460
2Nã462
2N5400
2N5639
2N5669
2N5?17
2N5?69

710
711

121
123
\24

60
1ã
It

15
?5

6o

uôo ge$r; mádis Írequencia

Ío-5 
!

m*t
13,

30,

26,
25,

13,
t2,

' 
;6\ lo-3

hr@

' lo-72

"(J'

ml
YflI
iltl
! I  t

B 'x

sqr-54-8

\t-;

13

UNUUNçÃo; 6tandolt q?5; interbaêe ?k:

40-r20lTo- 18 muito aÌÌa vdôcidâdé

!50
150

Potincla; êàídâ audio;comuli u,
comulação;úédiâ pot;úédiê vel
ldêm.€ubEtiiuto diÌeto do 2N3133

açto;alta velocid;uso gelal

peq. sìnaÌ e baiao luido

Uso Geral ê comulâção
Uso Ce!âr e coh'tãçs-o

450MHz;25V;2ob-A;
5 nmho; 3 pFj

Oscilador ulIFj mpl. RF
Coúutâçãoj Mplificãdof uêo g€ral
Comutâcâoi mprüicãdôr uso Celal
4lÌpÌrl. pequ eno siiEl ê_alto sânìo

DARLINCTON
DârÌúgton;âltiÈêimo galho

2so I Uso OerâÌjCômutação

UÈo GêraÌ; Cohutação

AmpÌ.uso ge.al; comutação
Porânciâ jsâÍda audiojrôhutação
Potãn.iã:saídã audrc:coh!tã(âo
PotâncLâ,saída àudrc jconu tâaão
Potânciâ;saída audio;coh!ìação
mAi400nW;MAG 20 dBjNF sdBïO?2

Uso gerar comuâlação
Uso Gerâl; Cooutãção

Média potância jcohutâçâo
RF;ãhpI joscilralto ganho

TO-92
FE"I

y-1^
GSD

ffic ":6:
,,ff,,'ïçl'

T066P
TO3?

,* rõ-l'a," t
'  . ïs  !ü! [á

TO-92 TIÌÂNSIS'IOR
TO-92

Ki/ "1"": T';"J
3213 EBCB

3 BÉEC
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25822

8C107
BCl03
BCl09
BCr40
BC 14r
8C160
BC161
BC!6?
BC 163
BCt69
3Cr77

rcl?9
BC2X7
BC 238
BC 239
BC30?
8C308
8C309
8C548
8C549
BC55?
8C558
8IÌ329
BD33O
BDY33
BF1??
BI. I73
BFISO
8F134
BFI35
8F254
BF255
BSX20
2SC536
B061

BU2O5
BU208

NSE180

t 35,
$ 35,
$ s0,
$ 30,
$ 20,
$r00,

340

c6digo

(6?ro) |(3?46) |(5612) I(5714; l
( r60r0)
\16022)

I(16023)
(16034)

AF-saída 4W(c/Ac r38)-Drivér

1dem, ide4; cdpi@ênl.Ac$?
ldeb;u6o g€lal;substitui 4C183
Poiência; Áâirta jPa. cèsa.to

Âmpt.!so terèl:AF:Tv;audio

Ple-úpÌ:álto garúô;balxo rnido
Potârciè;saídâ;drivê!:uso gêrèI

A,apÌ. ú6o gerâlrAF;Tv;âudiô Bc 23?
Âhpl.u6o g€râl,Sub6t ui 8C233

PreMpl:alto gaÌúo;b. .uido:Ec 23I
Comprdentãr <lo BC r0?
CompÌúenta. do ÊC r03
Cómptemêntâr do BC 109

AmpIif . u. geÉÌ jaudio;TV
ld€m, IdesÌ
Bâixo ruido;prempl; Hi-Fi
AmpI.u6o geÌâì;driver:âudio

baixo !uidorp.e-dpÌilicãdof
ÀF;úplificâção:uso g€rãl

SaÍdâ alto-.ádio e Hi-Fi â!ê 1oÍr
CompÌemeDrar do 8D329
Po!ê;cia;úpriricaçãô;comutação
Tv;ardio;dpl. u6o g€lal

ldem. ldem
TV tríêr jRF;VIIF;UHF:dpÌiJ.
AM/FM-convêrso! ãmpl. F,I'/ Fl
Pre-ãmpÌ.  RF/FI:  FM
RF, FM: subst ui  BF-494

RF, FM; subst i tu i  BF-495

Substilui. pelo 2N2369Á

Potáncia:6ub6r. 2sC 5 1sr 2N3 ? 39
comutação:6uper sênsÍvel (c. bêse)

TV-Êaidã hori2ontãÌ

Á ?orE rcrôMÊrno6

I F=._ a coNsrANrÂ
u ó16 óí3

Valor
1OO ohm (13010) (131!2)
220 ols {13016) (13118)
4?o ôhb (13022) (1s124)
1k otú (13028) 13130 )

2k2 ohh u3034) (13136)
4k? obú (13040) (13142)
1Ok otú (13046) (13148)
22k ohm (13052) {1315,4}
4?k olú (13058) (13160)

lookohm (13064) (13166)

22Okohm (130?0) (131?2)

4?okoLn (130?6) (131?8)

1M ohú (13082) (13184)

2M2 ohm (l3og8) (13190)

3M3 Ohú (13094) (13196)

4M? Oìb (13100) (13202)
toM ohrn (13106) (13203)

ó 16mm (mrcro) $19,00
i 23mb {c@@}$19,00

150
t45
145

50
20

30
30
30

50

35
35
g5

150
150
150

300
300

300

300
300
300

500

TO-66

TO-13
To:13
TO-18
TO-5
TO-5

TO-5

{5900)
15906)
{ i912)
{5913)
{5924)
{5930)

TO_18 |  (5936)

To_rs l í5942)
1O-18 |  {5948)

s. 12,
I  12,
$ 12,
$ 20,

20,
20,
20,

G,
s 15,
$ 15,
$ 15,

6,
sôt_30 |  ís954)

.NPN

-NPN

.NPN

-NPN

-NPN
-NPN

-NPN
-NPN
-NPN
-NPN

-NPN
-NPN

-NPN

8,00

sot-30 |  (5972)
sor-30 |  (5973)
sôr-30 |  (59S4)

sot-30 |  (6002,

sor-30 I  (6003,

so!-30 I  (5s60)

-1s- i r (6044)

Sot-30 |  (5966)

sôt-32,2 (6014)

TO-3 l (6026)
TO-5 l (6032)
ro-r  l (603s)

- t3-2 (6056)

sôr-30 |  (6062)

sot-30 |  
(6063)

TO'r3 |

TO-63 l (6036)

1S-2 (6050)

26,OO
55,00
25,00
25,00
20,
15,00
13,00

35,00
38,00
33,00

42,OO
45,00

80.00

85,00

6326)

25,00

22,OO

35,00
22,0O
25,00

$ 10,
$ 10,

s1?,00

(60931
(6104)
{6110)
(3r16)

20

?,5

50

3
3

?5-
?5,
30-90

2
225

50-250
50-25C
20-15

20-?5 lT066P l (6152)
20-?5 lT066P l (61óg)

Pôtência,cô!!rtâçâô

PotêncÉ..ômutàçâo
Pôt6nciâ, ôômutàaão
Potânc ia. ôômútãçãó
Potância, comuração
Potencì4. cooulaçãô
Potõcú, comutaç;Õ
Potenclâ, cor,utaçâô
Potânciã, comutaiãó
Potânciã, comutaçÃô

$
$ 12,
$ 25,
$ 10,
$ 10,
s t0,
$164,00
$22O,
$ 45,
$ 45,00

16,00
t?,00
13,00

15,00

TIP2:JB
TÌP29C
TIP3O

TIP3OB
TIP3OC
TIP3l

TIP318
TÌP3lC
TIP32

TIP328
aaÌP32C
TIP33

Si-NPN
Si-NPN
Si.NPN

Si-PNP
Si-PNP

SI-PNP
Si-NPN
Si NPN
Si NPN
Si NPN

Si-PNP

Si-NPN
Si-NPN
Si-NPN
Si-PNF
Si-PNP

Si-NPN

Si-NPN
Si-NPN

Si-NPN

Si-NPN

Si-NPN

;sl
,::l
401
601
301

'::l
:s|

lool
401
601

':31
::l

lool

,Írl

:3:

iguâÌ 2N4923 e MJE130

3l 20-?5 lT066P l (6146)

20-75
20-75
20- 15
20-15
20 -15
20-75
2A -75
2A-15

164)
(61?0)
(61?6)

ta2l
180)
194)

$ 16,00
s 17,00
$ 13,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 22,00
$ 25,00
$ 2?,00

$ 32,00

20-?5 lT066P l (62t2)
20-75 lTó66P l (62t3)
20-?5 tTO66P PotâbcE, comutação

P<íência, comutaçao
PÕtâìcia, cohulâção

z0- Ì00lT066P l (6230)
20-1001T066P l(6236)
20- r00lT066P l (6242)
20-1001T066P l(6%3)

Pôtâbcia, .ohutâção
Potânciã, comulâção
Pôtância, comuração
Potância, .ohulacão

20-r00lTo3P l (6254)
20- r00lTo3P l (6260)
20-r00lTo3P l (ô26ôÌ
20-r00lTo3Ê l (62?2)
r0-50 lTo3P l (62?g)
10,50 lTo3P l (62S4)
10-50 lTo3P l (6290)
10,50 lTo3P l (6296)
r0-50 ìTo3P l (6302)
10 50 tTo3P
10-50 lTo3P l (6314)
10 50 tTo3P

1B

15-75 tTO66P
t5-?5 tT066P
15-?5 lTO66P

I5 -?5 t1066P
1ã-?5 tT066P
15 ?5 |  TO66P

Potõciã, coruração
PolencÌa, comutaçâo
Potetcia, comutaçao
Potêb.rÀ. comurãçao
Poterciâ. comutação
Potânciã, co-urâaão
Pôtâbciâ, comurâaão
Potânciâ, cômúìâçâo
Pôtâbcia. cohuracão
Porância, conüìaaão
Potância, comutãção
Potânôia, coh!ìação
P"tâ"ciã, coqu!acão
Potô.cia, conutâçãô
Potância. comutãçãô
Porákú. rcmurâià

Potencia, côbuiâção

R TPI
Utilize nosso eÍiciente

leembolso Ãéreo.
Bdsltr telêIoncÍÌ

roxn rcn 2",? t21,t
220 4529

2 |  30-r5olTo66P
2 30-150 T0ô6P

4

32
32

25
32

45
20
20

60

20
20

25
a0
45
30
20

20

30

20
20
40

20
20
20
20
20
40

60
60
50

20-60
20-60

45
15-7
34- 1

20-1

4?0 (13292) 47k {13316)
1k (13293) 1o0k (13322)

4k? (13304) 4?0k (2304)
tok (13310) lM (3,164)

Cr$ 30,00 cada

*;ï:!ï* fr,ì
20 voltâs
rk (13323) 4?k (13352)
4k? (13334) 100k (13353)
10k (13340) 220k (133ô4)
22k (13346) 4?0k (r33?O)

TEIMPOI ConËtútê
verticâl, ó 15mm, c/botão

220

2k2
3k3

(133?6) 22k (13424J
(13332) 4?k 113430)
(13333) 10ok (1343ô)
(13394) 22ok (13442)
(r34oo) 47ok (13440)
(13406) lM (13454)
(13412) 2M2 (13460)
(13413) 3M3 (13466)

4M? ( 134?2)

! cr oFwv\,1 /\^-o rt

E @rd
-?.E, ÍFTMDd

I'np;r;do 15 voLTAs

POTENCIOMETROS de
VOLTÁS MULTIPLAS
húiâr l ra p/cü. . iep. ,

3 l4tLl4x3l '61

100 (134?3) 50k (13503)
5oo (13434) 1o0k (13514)
lk (134S0) 200K (13538)
5k (13496) 50ok (13520)

lok (19502) lM (13526)
20k (13532)

2 30-150 TO66P {6394)

REVISTA MONITOR de Rádio e Televisão



TIP5Ì
'ttP52
TIP53

TIPIÌ5
TÌP1I6

TÌPÌ2I
atP\22
TIP125
TtP126
TtPl27
TÌS 53
TIS 59
TIS ?5

244592
244393

3a lìm!

2Al50W

2À150w

ral65w

30 150
30-150
30-150

1000

?5,00
72,OO
80,00

20,00
25,00

23,OO
31,00

33,00

Ë33
lili
lil
l'::
1.3:
l,il

l

I
1

I

Si- NFET mpÌ.  RF ê VËF To_92 (6500) $ 20,0c

NFET uso Eêrâl :25vr25nA TO-92 16506) $ 20 0C
NFET Chop;e! ;  cohuÉç:o To 92 (6512'  $ 45.00

Un' iúncâô: inÌerbe6e sk,3ov;50dÌA To106- l  (3513) usô gÊràÌ:  subs 2N2646 $ 22,00

Lni ìuniâo: idêm.idem To 106- l  (6524) osci Ìador de aÌrâ rrequencB $ 23,00

uni ìun;âor idemjs rbs' .2N264? ' fOlO6-116r10, Disp! .o qe r i . i6ro.ê6 s 22,00

uni i ,ncào:Ldem:raem tOl06 l t6536l  Parè lorgos re âtdos d.  Lêmpo s 23 00

tÌnii-n;ão progrMãvel j 30\ :5omAj ÍO98P (6542) T.igcea.p-lso,os.rl , empo $ 90 00

uniiuú;âo progÉmaveljidem,idem (6543) $ 30,00

l(tf$ rtrrr
KT-s Oerêdor de Funções
loúêcè onda quâdrada, trtãn-
glrar ë senoidal, de q001llz a
rMIÌz, ( 16113) Cr$ 56q00

KT-10 Têste de Diodo ú ú.
só eiapa.Áuto-údicativo de
polalldade.operaçao raptã,
p!ática e segu.a, (16166) $93,00

KT -12-l contador d€ 1 dígito,
o-9, mplàvêL ã qlalque! rü_
mêro de dieitos,(16124) $13ó,00

K'r-12-2 contador Digüd dê
) - 9S99 rp-dom, contãgem prc

erèssiva e !êgrê65iva.
(16130) c!$ 53q00

KÍ-U-3 Fontê dê Alimentaçã<
1-12V rêgllavêÌ è €stabilizada,
com pa.a 5v rixo, L5 A:
(16148) c!$ 42q00

KÍ-16 OÊcilâdo! Padrão 6OIlz
controÌado acristat; apenaÉ 3x3
ch. (16160) cr$ 35q00

nEr00r0 pr0rTAr.
MA1023

Rerógo Digilal compÌetahênle monlado,

com dieitos de 0,?i (1?mm) de altnú,num

m6auto ae apenas 3,5 x 3,3 cm. Possue

ÀLÀRME (bastâ Ìigêr faÌanlé de 3 ou 16

ohm), SMOOZE fr6oôecâ', que .epetê o

aÌalme a cêda I minúlos apoÉ deêperta!),

SLEEP (dêsÌiga o !ádio apos o têmpo de-

sejado), opção pa.a 12 ou 24 ho.as, cor-

trole dê Iminosidade do disÉay, uso dê

bâteliã dê 9v (opcionãÌ) pala funciobãmên-

!o qúndo faltar energia da rêde; indicação

de segxndos pelo pjs.ã. (ns6hirg colon)

do6 dois ponto6 da separãçeo

Apenas como relóeio, a hontageh ó
muito Êimples, bâstãndo âcrêscentãr 1
t.an6fodado! SV, 1 zener 3V6 e 2 chã-
ves pa.a o ãjust€ da hora.

o MA-1023- pemite ì.ô. modos diô-

|]!tôs de ope.açao:
siôplês RELÕclo
RÂDIo-RELocIo
ÊELOCIO DESPE&TADOR

AJÚSTES

"È'Ëí,'ãi:,'iÊiiii:!êã;;i"

lnsrmçõês PaÉ monlasem do

REdio-Âêlogio e do Relogio com AlaÍhe,

àconpanhm o mòduLo. (6944) $ 460,00

Têmos p.eço espêciaÌ Pala

Mot DuEA PLÂST|CA
PARA DISPLAY DIGITÀL _

O acâbmenlo profissionaÌ paÌâ sús
montasenÊ, Dimênsões értêmâsl
?4 x 35 ma.Core6: Preta e Cúza
(16112) c!$ 30,00.
Têmos preço e€pecial pãla qudtidades,

Fita eD lo lo SP52,1200 pê5 (20012) $249,00

F11a c.ssete Basl  LH, c60: (20000) g 39,00
Fita cãssele Bâsf LH. Cao: (20006) g 55.00

PERCIORTTO OE FENBO
PÀRA FABRTCAçÃO DE
cÌRcüÌT,o ÌMPRESSO

EM Pó. o"0... FiMhenr€ hóido.
SupeÌcor.osivô. Eh ehbarãgem
de r  qu o 13390) Cr$ 33,00

t-ioutoo. Eú sornçâo. pro;io
parâ lso ihediãìo. Prárico e efici-
ente. Eú ga!!âla plàstica de _500hL
BaÊta deÈpêjar o perclô.ero liqlido
o necessafro pala coDrl. â clapã co
brea.ìâ, espêrãr 15-20 minutos e es
13 D&nto o circuüo ihDresso.
Poi' ser co*osivo não (3396)

envimos pelo co;rèio. c'$ 43,00

SAco 45 I(0
Embarâgeh indústÌia! prásiìcâ

(3402) cr$ 1.298,00 ?osto @ nossa Loja,
Ê@ emb8.lâsem adicional de protêçao.

T@oa o prãzêr de c@úicâ.
aos nósso€ ãmigos e cliehles a ãbe.tu-
4a de hãis úa FILIAL

REPIT
8UÂ VtT0n MElnÉrES 305

(Riachuelo)

8 DI J f t t lo- BJ
està rDa cohêçá na 24 dê io ne 520
ESTACIONAMENTO PROPRIO NO LOCA1

Ondë encortrã-s€ toda a
ti&\a pêlos meshos pre

ço6 d€ Sâo Pã!ro.

RIO
LÂMPADÀ XENON

\è==:-g- (2oor8) $242 o(

Lêntê convêrgentê,  ó 24

lulâs, opto-eletrolica,etc, lÉrÌE PrÁSÌtCA
Preco e6DecEt D/oldtde6

12íìô24ì S 200{
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EM
TAMANHO

REAL

oooo
oo
oooc

Qr
oo

25 45

20
22
16

I

4r.

,5 (15350)
I uaDacltor

S@UETES 0,2' '
p/desenho esc. 2 x I

!l!l!l!l!l!l!l!
(  15458)

!l!l!l!f!l!l!l!
! ! ! !3! ! !

( 15446)

! ! ! ! ! ! ! !
(154241

oooooooo
em tira contínua

\\N

(  153e8)

! ! ! !  
(15308) 42

llffi 42
S@UETES

l l l l l l l l (1b4e4)0.1" 4

lrrr l l l !  
16 Pinos

l l l ! ! l !  (15488) 0,1 ' '  4
14 pinos

t t t t t t t

Envl!Ì Co.|€rporìdánch.xctu.

REPIL LIDA.
C.lxr Podrl 20.€Og
0l,l5l - Sao Prülo - SP.

P[tC0 P0R l l [Â Cr$ 18,00

. .o. . . .  (1bb1B) B6

. . .  . . . .  0,  l t t

! r . ! ! r !  (  15506) Bz

ooaoooo o'1"

tctüctctctctc ( 15 500)

rlrtrcrcrctctf 0,1"

niltl mn.
S.oIf''íI. ,t" - s. Pauto " cEP. o42oe - sP
Foíca (oír) Z3J:-7i28 : 223:"331i
Fl,t"'t!;," n'n.n,", u* - sóo Pâulo ' sP

f llll'::*:*t';;

82

Simholos
DECALQUES
p/ fabricação

( 15386)
10 pinos
p/esc.2x 1

.ot  
t .o (  15BSO)

oo.o 10 pinos

(  1536 s)
Ponte
Retif ic,
(  15 548)
Transist.
(15482)

Ácroo-npslsrENTEs
de circuito impresso.

LINITAS

CURVAS

Tíras contínuas forman-
do soquetes c/ qualquer
número de pinos, para
desenho em escala 2x 1

ltltltlt(á:,:,'z6) 42

Côaigo Dimen- Qtde.
da tira sões /tira

o ( 15518) 1,6x0,6mm 86
. (15524) 2,5x0,Émm 59
C (15536) 3,2x0,8mm 6?

C (15470) 3,5x0,6mm 50

O (15512) 3,7x0,gmm 50

O) (15476) 4,0xt,2rnrn 47

O 
(15464) b,0x1,bmm 33

Q ttsssol 6,4x1,bmm 28

1Q ttss+zl 6,bx2,omm 1e
-!+ (15356) B,6mm
C) ( 15338) 0,1' lRÌ1{ÃÊ

O (15344) 0,2,, ' iãèã

3"; ( 1S36 2) I pinos

-rc
- . (15410)
--ro
--ro conector
-ro.Far 0.1t'

-o
--a 2.54mm

llllllli::'"::::. ti

com 6 linhas de 10,5mm

ililIffiil ililt|
I .OOmm 1,25mm 1,55 Dnn

(L5428) (15434) (15440)
0.aonn

(154221
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FUNçÒES COMPLEXAS

OsOo26cN 5 Msz dusl clock d.ivêr (5300) $ 120,00
1101AN RAM 255 r l  h i t :st ; l5 us (530ô) $ 5ã0,00
r1o1A1N RAM2s6xlbi t :Ét :1,0us (5312) $ 680,00
1101A2N R.{M 256 xlbf t ;st ;500 ns (5318) $1,20q00
rro3 A r ìAM 256 Ì1bi t jÜn, (5324) $ 450,00
1404 N 1024-bitj òú, ;shür RegiÉte. (3962) $ 350,00
2101N RAM 256x4;6r;1000 ns:  r /o (5349) r i  320,00

2102ÀN-2L RAM 1k;256Ì4;250 n6jlow Pwt. {39?4) $ 200,00
2102ÀN-6L R.AM idem;650 ns:lo* pove. {3936) $ 100,00

2l I2 N RAM 256x4i6t j r /Oi1000 ns (5334) $ 2So,oo
2503v Sh,Reg.duâl512-bi tmdtPlx (5378) $ 350,00
25Ì3 N Char.gener.2560-bl i  ?x5r64x3x5Ì (53901 $ 850.00
25Ì6 N CÉ..gener.3072-bl i  5*7(64x6x0) (5396'  S1.40000
3?05 N AMCnI 3 chr0.TTL/MOS úalogmü(5342) $ 430,00

5013 N -AH 3-ch. mútplx. analog switch (5336) $ 300,00
501? N Sh.Reg.duql 512-b1!i *n,
5O4o N S!.Rêg. dual 16-btt; st.
ãO4O It Sh,&eg. dual 16-blt;st
5O5O ÂI1 Sh.Bêg. dual 32-bit; st.
5055 N Sh.Bêg. quad 128-bft:s! (5433) $ 430,00
50ó6N rh,  Beg. 1024 -bi t ;  st .  {5444) $ 550,00
5o6oAD/N Sh.Àeg/accúúlator dual 144-bit(54ã0) $ ?20,00
5261D RAM 1024!1;dynj  300 ns (5463) $ ?20,00
5262N RaM 2043Í1j  dyn;365 ns (54?4) $ 600,00
524148L/N Char.Cener.ÀSCll j30?2bit (5402) $1.430,00
530ì\  UART-unrL,ãsr1. .ê. . l rans.  (5430)$470,00

53rÌN Relosio digrtal  4/6 dig.  /Õ, sot  $ lso,oo

iii:i i!i,il;;'rïrt*Wiiiiiì i âil'il
5330 N 4-112 dig. DPM logic block (4004) $ 300,00
535? n =ADC0300PCN (6510) $ 680,00
5369 N PÌêscalêr 3.53MIlz to 60 tlz (5516) $ 190,00

2101-2N ftAM lk;256Í4;sì;650 ns
2102 N RAM 1k:25Gx4!st ;1000 ns
2102-1N RAM lk:259Í4;s!j 500 ns
2102-2N IìAM lk;256x4;si:650 ns

537? N Alto clock
53S3 N careldef dig ctockjc

5791N ?-tunc!.calcür.w/hemo.,

5323 N 6-6tâ6ê frequency divide.

5341N TV rimê/chmêr disPlay

525? N RAM 4k;6tatics
2114 N RAM 4k, Êlatics

5290 RAM 16k;dra,
A35O CRT video te@iral
5?105 N PAL colo! TV gúe

5335 N Dig.alam dockjdirect dr,LED (5523) $ 430,00
5394N Pu6hbrttoÌ{dlal Filse convelte4 (4034) $ 350,00
5395 N Torch l@e gerelato. (4046) $ 400,00
5554 N l!€quency divider;eÌect,orgaD, (5534) $ 250,00
5555N ldemjch!@âttc freq. gen€.ator (5540) $ 330,00
5556 N idem:tdem: 13 sêmi-lons (5546) $ 3go, oo
5559 N 33-bi! selial-to-pafaUel conve.t (5552) $ 050,00
5?36 N 6-dig. cãl.ulãto. (5558) $ 150,00
5?33 N 3-dis, calc,v/loalinc poinr (5564) $ 195,00
574oAAc 90key encode! hêyboardjbiúry (55?0) $ 960,00
5?4OA-4F 90key keyboard encodêfjAsc[ (4058) $ 960,00

5365 N Unive.ÊaÌ lime:cfonomet.o (5594) $ 520,00
53?3 N Â,émo!e.ontet potenciometê. (4038) $ 350,00

(5354) $ 195,00
(5360) $ 120,00
(5366) $ 340,00
(5372) $ 3r0,00

(s414) $ 420,00
(5426) $ 350,00
(5420) $ 480,00
(ã432) $ 320,00

(5522) $ 430,00
(4022) $ 350,00

(55?6) $ 22o,oo
(5ã82) $ 28o,oo
(5íS8) S 950,00

(4400) 320,00
t44t2)

(15?40)$
(15746)$
(15?52)$ 935,00

52?ON-5 FÁM 4k, òD,;2?0ns:13P:tus (4430) 630,oo
5230N_055 RAM 4k, dyn.:270 ns;22 pies (15?34)$ 25O,OO

5s114 N PAL c.ilo! Tv gúe gêneBior (1S?58)S 35o,oo
(5ô13) $ 430,00

AY5-350? Volrimello digital 3-r/2dig. (5624) t 520,00
AY5-s1oo Pushbutton-to-dlal lefePhone (5630) t 93o,oo
AY5-s2oo Â@ãz, 10ne telêi, ê discs aut. (5636) $ 930,Oo
AY5-9500 ClockP/AY5-g100 ês200 (5642) $ 23o,OO
ER-2401 EFOM-elect.tc âlìerable 1024x4 (5643) i2,350,00
c?17X caldúadoÉ impÌe66ô!a 12-dtg (5660) ô ?50,00
CTrs Driver p/C?19 (5606) $ 2S0,00
3341 FlFo-ô4v4btt;ttr€t-tn, fi..t-out (56?2) $ 380,00

ffiff*M
para expansâo atã 56k-bü, (?556) c.g13.ooq0o

KÌT KEYBOARD
Contêm keyboald com 20 tecÌãs pÂra âcesso direto ao CPU, ao PF.OM ê aa
RAM do SC/MP kit acihâ, indlcando m dispÌay de 8-díeitos, o endereço €
conreudo da mêhória oú prog.amação.aêompaDhã todos os componetrie6
necessarios rô runciolìâhêntô, (?562) c.$ 9.50q00

OFEIÌ'I 'A ESPECIÁL:
Os dois Ki ts,  por ape@-s Cr$ 22.950,00

gÍ@!@ KEYBOARD
KIT ,

TRS-B0texsyst"'i"ï""ffi1?:ï, jïlï""ï:,"j::::fl :**'
te(Iêdo, CRT video l2t,grâvãdor.absete, fonÌe d€ tlim€nuçâo, Bã.1. tì
RoM, I6k-bit de húó.iàs, 2 cassetes .om logoê ê manuâI cd 232 Ésl-
ú3, (?563) C.$ 190.000,00

Colv€lso!ês ANÂLOGICO/UGIAAL e ügitâl/âlaloglco
{DCo8OoPCN 8-b1tA/D conv.;=MMõ35? (5696) $ ô80,00
oÀc0300LcN 8-btr D/a coFertë. (15?84Ì$ 310,00
à,DB1200PcN 12-ì i tA/Dbldg.bl j=MM5863 (5ô?8) $ 580,00
{DB4SOoPCN 4-ll2 dig. btdg-ìl;=MM5330 (5684) $ 635,00
{DCt2l1rÌCD ro-bi !A/Dconvèrtè!  (5690)$23áqOO
A,DD3?o1CCN 3-3l4dig DvM (voiltlrnet.dig. ) (5ô00) $ s35,00

aFr00-1cJ urive!8al active fítelj a5% (5?02) I 610,00
9363N (5?32) S 80,00
r1c90 (5?44) $ !490,0(
t5rl90 (5?50) $ 390,0(
BO3S Intersü Ge.ado! d€ lunc6es ís?s6ì $ 45O.Oo

Mw

W
ffi

l tG aa/L
l t  I  lM!

lKrsÊ.idofrÀ6!{| | .mÌy

grlLbÌtEi. 'yoldíÉÉlìd

la tutr  dar Godt lato

tm üm Só CrÌ tã!
BLc Bo/10 B@.d cohprre! (?4?o) g25.0oo,oo ' ;ffi*êtrH#",
BLC 016 l6k RâM cald (?484) g55.ooo,Oo bkt/rÍnnbÍ
BLC 406 6k ROM/6k ?ÊOM (?4SO) S28.OO0,OO > CoF a&l.rnh*|'1el.nryôí
BLC 3oP Prorotype ÉyÉtem (?4OO) 6os.80o,oo n'úv 

'odÉlrrLtdo'râ 
bo'td

BLc ô04 ca.d cae;,4;bp izsozi $rr.soo,oo ' ly!qq!!4*'tr
erc eos e'ooçp-. L*'i ii;õai i a.t;o:õõ Inr'rsÊc'oiro r It
BLc ess seliâÌ ít) cãbre isjr i i i.oõõ,0ò lllt4ã

i&Í

molex
Aira com 25 pú@ {?454) $ 25,00
Rolo c@ 1000 pinos (7460) $480,00
Be!ço plá5tico (cèpa) pela Molelr
? plno6; (7466) ! 3,00 I pino6: (?4?2) S 3.00
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CAMTNIIÃO, MOTO.

TÍr00r0 l l l0 l ïÂt
l2V .""" CARR0

tt r0[3

t€stado, pfonlo p/funciônaf, ba€tandÔ

Ìigã. l2v da bateria.ve]l isto:

-Displây 4-dig; 0,3r'vÀcuo_lÌuo.€scen
rê, co. ve!dê,b.ilhantê, 2,1 ho.e6.

-Micrô cristal 409?MI{z no ci.cuilo,

-Avânçado chip Mos/LsÌ,_q. conceú-

t.è em si. lorlâô a6 r!nço€6,

-Proteção de Ìuidôs da ignìçâo e !e-

versão de pola.idâde .râ bate.iê.

-Contlolê .utomâtico dê b.iÌho do dis

pÌáy,p/tróite e/ou êstacton enlô.

-Fucion@ênro coe âté 9v. Preci-

Supr€s6ão do z€.ô do le dígúo.

-Dadôs tècnlcos p/inslãLacâô ê 6obre

Galdrta de dcelênte tuncronamenlo
dádâ pêÌo maio. fabÌicantè dê relôgi

os digitaig dos IJSA. Ihagúê agora,

dranlos ca.los existem e quãnlo di_

1NTERRUPTOÂES DE AÌ-AVANCÀ

(6950)
16956)
(6962)
(6963)

Poro6 c.$ Contâto€
?1015 2 43,00 1 &êv. pÌata
7101P3 2 33,00 1 Rêç. Prsta
7201P1 2 10900 2 Rêv. Prata
7201J4 2 10q00 2 Rev, Platâ
7203L2 3 75,00 2

PÌISIIBUTTON.
a1252 1 90,00 1
a2252 | 126,O0 2
3125J31 1 108,00 1
3225J81 1 152,00 2
3125J32 !  114,00 Ì
a225JA2 r  !51OO 2

PUSÌiBUTTON _
Comprime Liga;

3l6lzL 1 gqoo 1
a261ZL L !3A,0O 2
9161J3121 12?,00 1
8261J312 t  163,00 2

6süar i tos

, DUAL-IN-ILNE

Gabalito pâra lèyou! de ci.c. ihPfesso
ê cúc. int.g. 1'1, 16 pilos (lÍO-110) s
sem 6osei o gabarúo.
DIP- l  eÊc.1:1 cr$ 150,oo (16356)

DIP-? e€c.2:1 Cr$ r90,OO (1ô8ô2)

SÌMBOLOS ELE*IRONÌCOS

06 sidbolos dê cômporentes mai6 usÀ-
do..  Norma ANSÌ Y32.14.
EE-1 e6c. 1: Ì  Cr6 350,00 (16363)

EE-2 êsc- 2:1 cr$ 350,00 (163?4)

,D>-

SÍMBOLOS LOCTCOS

Incrli oÊ sihboiôs de lógica digilat.
Normss MIL-STD 806C e ANSI Y3214
E6té é o sabarito mâis usado e até
indisbênsavel em DroieloB,
L-ro;  ' rdâüo i / I  3oo,oo (16893)

L-106 Tmanhô 3/4 3oo,oo (16892)

L-104 Ímabho 1/2 250,00 (16886)

L-103 Tmânho 3/3 250,00 {16830)

T!âla-3e de c@Preên6ivo conj.de 2

{aba.itos p/uso proÍr6êLonel Nôrmãs
úIL-sTo 2?5 e do InÂtLtute ôf Pcin

!êd ci.cuit6 bdletin IPC_CM??o
PC-1 êsc.  1:1 C.$ 690,00 {16904)
I)C-2 esc.2:1 Cr$1,150,0o (16910)
pC 4 ê6c.4:1 CrS1,930,00 (16S16)

O nosso Bloco Quad.icurâdô 0 rr"
em PaPeI d€ alta quaÌidddê, e côm_
plegÌê.ro indispensavet para os gaba-

r i to6 acimâ. {6926) c.$120,00

@
CÂNETÂ p/rázè., I&C.IMPRBSSO
á.ido-resisrent€. Ponrã po.o6a êsp€EÉi

:l ' l:il
' lsll lt Ll

-Ò-

I
3 :"'

iii
õl+r.--"'

Iï,IImir,'i,T1ïl' j,ï"$ï.rr
Conjunìo cômp]êtôjMON.TADO

Vejã Thmvheer m.iôml na Daé.

BCD

2
3
4
5

(?040)
(?046)
(?052)
(?053)
{7064Ì

(?076)
(7032)
(708S)

Kêyboa.d com 64 teclas ê pa.te eÌêtrônicâ co-r-
pt€tâ. Sãidâ .oditicâ.ta ÂSCÌI. Teclâdo de aÌta qua
ì idadê, dô mêshó r 'po do6 r6àdôs er comluraooi
(?113) crg s.500,0o

Idem, Onesmo têcÌadô âcima.
e1et.ônicâ.  (?124) c.$ i .  óoo,oo

fê. Ìàdô r 'po câlcuÌãdora,dê p-ecisão, .ôh 3z rÊ-
clã€ contãto ouÌo, saiaa en oatriz 8x4- Dois te-
cÌâdos podem sêr unidÕs, p€.faz€ndô 64 teclâÊ
pãra Àscll. Exc€Ìênle paÉ p.ojelôs.

{?r30) c.$ 250,00

TêcÌàdo 0 - 9, + 6 teclas operãcionais. Tipo calcu-
Ìado.a. Batxo cusrô. (?136) crs 120.00

nleiro voce poaerá ganlar, venaen-
do e fazerdo â instãÌacão, qrê é mai6

lac ê .ápida. (3933) cr$ 599,00

veja os tipos e Pieços nâ Ìisla 6ob o

rirnÌo" FUNÇÕES coMPLExÂsí

I HMJ ue**.
' :  (15?2s)

!'uncioÈ coô 5vcc, indicsdo d

colnm caPilar dê mercu.ro o tem-

po em hofas, que ê6tive! ênêrgrzaoo

A indr.ação ê acmuLaÌivã ê údepen-

de dôs pêriôdos deêenergizâdo6 Indi-

.â d€ 0 a 3000 hó.4É com P.ecrsao.
rdeãr p/mã.ca! o Perjodo de rüc dê

máournaÉ. contÍorê de banutençâo êrc

Peqúé86 dimênsões: aPênB6 6*1,5x0,5

cm.Funcjôìlmento 6i6pleÊ: trãstâ

Ì isâr Svcc.TTL compàl iv€I .  t  93 0o

@@
CIIAVES DE

PF,OGRAMAçÃO MANUAL
PÀRÀ LOC1CA DICITAL

1

(?143) ?.havês Clg 193,00
(7154) 3 chãres C!$ 250,00

ôu I svitches num DIP {duêÌ-ú-
-Iinê packâge), EÌcaixm ea
6óqu€tê 14 ôu 16 pinos nomâis.
Cóntàlos ou.o. MIL spêc6;SPST.
Pê.mite c pìogrsaçÃo na placâ
dê ci.c-impresaô, 50Vj 100rÌÂ.

PRCTGBÀMAçÃO EM
CIRC. IMPRESSO,dê
bãüo cusio. Tipo ÌlE
3x113posiçõêÊxrPo-

1o. UÌka-m;niatu!â; apenas á!10x2ã

mm, Erceleíte Para Peqúênoa 6@1s

Muito vêrsâtil dado ao 5êu Pêquêno
túãnho. Fab.icação jcponê6ã.

(20190) cr$ 15,00

ItP tt
Utilize nosao eliciente

Serviço de Reembolso Ãéreo'

Bostq teleÍonca. FONET' D.l'?.ffi

REVISïA MONITOR de Rádio e Televisão



MALIDRILL vrro
l,4rni turadeira pâra circuito impresso.

Leve-Pot€nle- Precísa
Para furação de placas de
circui lo impresso. gravaçâo
em acrí l ico, trabalhos em
maoelra, elc 

^A
(24012) cr$ soo, oo [ãl

,rl\- sEilson tilcEilDt0
n.tE-oÍ- i isê

O Êensor mais

Mod.502. Rise-of-Rise & Fixed
l lemperature.  Soa o alarme se
â temperatura ambiente Bubi!
s'en-Ì 20 segundos ou se atingir
8?,8 'C (190" F).  protege áreade
aIê 2oo Í 2. Aprovado pêIo Un-
derwriters Laboratories e FM
Approved. Tensão desde 6 volt
até 25ov CA ou CC.
(8540) Cr$ 550,00

Sensor de proximidade
Atos Inod. SCI-06-201

Q.uando uÌn objeto metá1ico ê introduzido

ne zoÌìa atlva do sensor, a seida e comu-

tada. O fio branco ó simiÌar â um contâ-

to normalrnente eberto e o fio azul

é similar a um NF. AliÌnentação:

5 e 2Í  VCC; coüaumo: l  mAi car-
ga Ìnex.: ,50 mA; sensib^ilidade:
frontal ate 6 mm; frequencia max.
opê-ração: l kHz; tratando-se de
carga indulivâ, colocar diodo eÌn
pâralelo corn a carga, (15284) Cr$

DiagraÍna de Ligação

1.200,00

DiÌnensões

CAMPAINHA 110 VCA

Miniatura, ó 2u jtoda metálica
Excelente p/s ist .  de alârme ou
sinalização em geÌa.I; com has
te p/fixaçâo; cabe em
de parede; Som

(8 552)
Cr$ 15,00

TITIPADOR DE SOTDA
avacuo CETEISA

Dlss0toaDoR
Í{ANUAT

DerrêÌe a solda e laz sucção ao si Ìn-
ples apertâr de um botâô. 110 v ou
zZO 1,t  .  (22506')  Crg 630,00

0 0tss0t0lD0n
QUE DtSS0LD[,
cliltPr I s0r0l
t t!0
ttG[s0[
(22512)
Cr$ 2.300.00

INJSÍOR D:
3lNAl5

MINIA'UIA

Localiza com rapidez defeitos em
rádios,  ampÌ i Í icadores,  soÌn TV.
(22518) cr$ 130,00

autoMÁ co

vF

FONE MINIATURA _cìr
SUPER POTENTE ÁII'ì

YH
indrcado para pÊquenos 

t
sÌnars,  rnJeÌore6, repe-
lentes,  etc.  ó 15 x 1? rnm"'
Pode ser usado como fone
de ouvido. (8558) Cr$ 10,00

PBATEX
Acabamento profissio-
Ía1 para os circuitos im
p.essos - Evita oxida-

ção; facilita a soldagem
dos componentes,

l24o42l

DE
o_cuPor/I ÀElliÍx9

PEDIDO DE ÀSSINÀTURÀ

P REC0Si ls ïA
REMETA-NOS

Ì* uu
I lrÈ|ü|zrm
I sr. Di.oo, do Repil:

I

sIü.  Desejo ter  sempre urna LISTA DE PREÇOS'
alualizada. Estou enviândo em aÍexo a importânci; de I
Cr$ 50,00 para que no prazo de 1 (um) ârÌo,  a contar
desta data,  eJ receba auromat icamenÌe TODAS as Lis-  |
tas de Preços Repit  que forem edi tadas essim como o,
CATÂLOGO GERAL, sem que eu tenha qualquer despe I
za adic ionaÌ.

I Ú]NDEEDCO:

NA|REO: CTTìÂDE:
II

Í'ÁITÃIX)!
|  

"ecauol,r io 
---  - -----------  |

I  Estou enviando Cr$ 50.00 em anexo, Por I

I  EICHEQUE;EvALE pos'tAL; ECARTA REcIsTRADA IL--  -[ilts[rft il0ss0s lnt[[s ÂlAtAo0
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YAtà
PROJETO e DESENÌlO de circuitos impressos
DtSPOStçÃo EXPERIMENTAL de comp. eÌetrônicos

0uAIlRlGUtA00
0,1"

Nos circuitos integrados

a padronização ó em
múlt ip los de 0,1tr .
A folha quadriculada em

0,1" facilita eÌn muito o
projeto e a disposição
dos componentEs.

Bloco com 100 folhâ.s, de papel esPecial, _pêrmitindo
o uso àe borrâcha repetrdâs vezes.Impressao em cor

verde para facilitar {otografia pere fotolito.

Realmente ÍndispensáveÌ ao engenhei io e ao projet is-

ta eletrôni .oB. (6926) Cr$ 120,00

ÍITS PARA CONFCCçÃO DE
szus ctRculÍos lMPRrssoS

ffi MALtKtr
risffir üti#|f -::::lï"- ::-:t: _

i ,ÈrF,, .n,  F , , , ivaçao
tltr=ltlõrrtF

fjIE![| üonrem:ÌuíaoÊJra

ffi
;fti{ffiffi
"-",-"-r*rffit

PLACA PADRONIZADA DE CIBC UITO IMPRESSO.

MALIBoARD I
.  Mái imo sprovertamenlo Oe a,ea para I

monragem de componenles. I
. Fuíação padronrzada com c ícuilos I

InlegÍados de todas as seÍies. I
. Recomendads para PÍoiór Pos e I

pÍoduçào de pequenas e mèdras séÌies. 
tr

. hplemenlaçao íápida de circuitos. 
I

CABACTERISTICAS: I

Ref. côdigo Dimensões
201 (8?68) 95 x 100

202 (8774) 95 x 200
2oB (e780) 95 x 300
2o4 (8786) 95 x 450

Cortâdor (24024) Cr$40, 00

Nq Furos Cr$
1300 52,00
2600 81,00
3900 r27, 00
56?6 173, 00

TABoRATóRto

DE cIRcUÍTos IMPRESSOS
ROMIMPEX

üÌn kit reâImente completo e efi_
ciente; acompenha até lâmpada es
pecial para exposiçâo do film.Com
garant ia de 6 meses.

FoÍocBAFA - FavErÁcÃo - ã/úcÃo
m ãurE NÊcaÌtvo,

fOÍOEXFO€I,RÁ DA P!ÂCÀ DE COBAE
ÉSÍMBOIoS Í{O VCRSO. GÍIAVACÃO E

corocacÃo FBoTEToBA suBsÉoiiEN IE
(24018) Cr$ 1.720,00

EXTRATOR DE CIRC. ÌNTEGR,ADO
métoao tácit e !âpido de extÌeir da
place, apos estarem soldados, oa
integrados dual-in-Iine de 14 ou 16
pinos. (24030) Cr$ 220,00

À
REPIL LÏDA.
Cqirq Postal 20 ó09
Ol45l - 5óo Pculo - SP

29------ ____l

I
I
I
I
I
I
I

Utilize no eficiente serviço de

REEMBOLSO AEREO. Atendimento

imediâto; envio da mercadoria no mes-

mo diâ. Basta teleforìar.

f fEPlI  Lrrr .
Rül lün0[[ 2?S s. Ptulo'sP
fones: 220-4529 222 - 267 2
(011) 223'3t74 zzt -24b6

FILÌAL:

RUA S. IHGEÍ{IA 600 s.Plut0'sP

REVISTA I\ , IONITOR d€ Rádio e Televisão10



1433 N ElÁ RS232 quâd lúe drivêr (4236) $ 250,00
14894N Quad tine receive. (4190) $ 250,00
2502 CN 3 bi t  TTL appro*.registe!  (5150) $ 630,00
3650 N Qua.t lire recêiyer (5?20) $ 250,00
3652 N Qlad line rêceive. (5?26) $ 260,00
36?9 N Ìtex.tli-srâre Mos d.. {4100) $ 150,00
3636 N Duàt rday d-.( losi l ive) í5156) $ t30,00
36o1 N RS422/RS423ltn€ dr ive (5333) $ 150,00
3ì31 \  6-bi t  compqraro!  n -z '  o, . .  (5130Ì $ 150,00
3132 N RS422IR5421rinê dr iver (3334) $ 130,00
36?9 N t lex-tr i -êtate MOs dr ivê.  14100) $ r50,00
3636 N Duâ1 relay drivei (Posúivê) (5156) $ 130,00
3131N 6 bi t  compararo.  wl} l ighz lo.)  (5130) $ 150,00
3223N 3 channel  demnlt i l le*êr (5136) $ 35,00
3238 N Preseíablê divide by 12 courtêr 15192) $ 85,00
3312 N S- inPu! hút ip lexe. j  = 9312 (5193) $ 160,00
3511N Dual gâted D dip Í lop (4130) $ 90,00
35?7 N 256 bi !  PRoM (32x8) (oc) (5204) $ 150,00
3573 N 256 b PROM 32x3 i . i -statê (5210) $ 150,00
3605N (5216) $450,00
3612 N Ì Ier .  invefte!  12v,  o.c.  (  5222) $ 68,00
3629 N Prêscale r35 MIlz dlvide by 100 (5223) $ 250,00
36?3 N Charac.generâtoÌ ?Í9 úlpêr casê (4142) $1.200,00
3303 N T*o ph.ôsciU./c lock dl iver (5234) $ 160,00
8806 N Dual MOS sense amp. (5240) $ 130,00
33lO N Qúãd 2 input TTL to MoS úie.lace (5246) $ ?0,00
8312 N 14 roli open co11ec, her, üverte! (5252) $ ?0,00
33Ll2N Lor pow,TTL-to-MOS intlâc.uúit (4154) $ 35,00
0319 N Quad 2input TTLIoMOS útfac. gâte (41?2) $ 90,00
8ss3 N Quad t-" i -st , t !ã lsceiv€!  j  t rue (ã2ã3) $ 150,00
3334 N Ìdêm; facegâte (52ô4) $ 150,00
3339N Quad tri-state transceiver;tne (5394) $ 150,00

B063 N 3-dig,LED driverj600nìA sinlr (52?0) $ 180,00
8364 N I-dig.LÉD drivêrj 50hÁ sink (5276) $ 90,00
3365N 8-dig.LED dr iver j  50rÁ sink (5232) $ 90,00
33?4 N g-dig,Êerial inprt LED dliver (5233) $ 190,00
33?? N 6-dig.LED dr ivêr;  50rrA sink (5294) $ ?0,00

?5491N 4 Êeg.LED dr.  :500n4/ segment
?5492N 6-seg-LED dr.  250M4/sêamen!
?5493N 4-sêg.LED dr,  30rLA/segmên!
?5494N 6-dÌgil LED dr:180m4 sink

(5162) $ 90,00
15163) $ 95,00

(41r3) $ 120,00

I  pBoM/ EpnoM
l3223B 256-btr ;  32 a 3;  pRoM (5403) s 230,00

l?4s23?N1024-bi t i256x4;PROM|r i -stâte 
(4334J $ 190,00

l?4s5?1N2kbi l j512t4j55ns;td-stãte (4346) $ 350,00'
l?4S5?2J 4k bi t r1024X4:PROMT ô,c- (4353) $ 330,00
l1?o2AQ 2k bf t :256rs;EPRoM; lo u" (5330) $ gso,o0

l2?oo Q Bk brt ; lo24xsjEpRoMr {43?0) $1.3b0,00
15203 e 2043 bf t ;EpRoM (5456) 91500,00
15204e4096-bi t :EpRoM;5l2x8 (5462)g2.2oo,oo

ls5?? N 256-bt t j32r8lPRoMr o, . .  (3926) $ 15ooo
13573N 256-bi l j32x8:PRoM:1! i -srate (3s33) $ 150.00
I

lE@
l3OO3 3-bf t  CPUj 20 us (5?62) $ 1.590,00
l3O30A 3-bir  CPr .2,s,  í5763) $ 46í.00
13030A,13-bir  CPU: r ,3 us (5774) S 630 00
laogo-q-z s- l t  cpu; t ,s *  (b?3s) g 55o,oo
leesoo sc/ le o-u cec:zu" (ã023) $ 1.300,00
lso6o N sc/Mp Ìr  3-bi t  cPU (5934) $ 1.300,00

ls2o2 \  8-bi l  bus d. ivêr. Ì r i  Êtsr€ í53401 $ ?5.00
13203 \  8-bi t  invelre_ bus . I r .  15346) $ ?5,00
13203 \  3-b oidir-c ' ional  bus dr (5352) $ 350.00
13212 N 8-bi t  vopo.t  (5?30) $ 130,00
13313 N 3 bi t  Ì /O por l  /5353) $ 3?5.00
13216 N 4 biLbrdrcecr.onâlbusdr.  r5606) $ r ,5,00
19224 N 3030À do.tr  g.n.-dr i \ " -  (5?36t $ 230,00
18226 N 4-bi  b id i lec(.onal  b.  d.ú\ .  (5613) $ l?5,00

13223 À 30304 6'sr . .on-b.s dr (5/92) $ 350,00
13233 N idel , ideB1, iNêrsor (5654) $ 350,00
13250N í5?98) $1400,00
l325rN P.ogrmmâbre cohì, in iF".  (530.)  $ 950,00
lsz53 N P.ogrM,in e. 'aÌ  tmê. /5364) $ 6r0,00
13255 N Prcg.m,penph-râl  lnt . . Í .  (53I0) $ 450,00
132ó? N P.ogrú. DMA conlioiller (53?o) $ 1.000,00
13259N Prog!ú. in le luPt conrr ,  (53?6) $ 610,00
13300N octal  hús *cv! .  (5316) $ 420,00
13302N syst . t iú ing elem, ?50ns (5?03) $ 300,00
18304 N 8-b: t  b id i iêc! ,d. iveÌ  (5322) g 420,00
19305 N syst . rúnìng elem,500ns (5332) $ 450,00

rc=*:ijiïrr...*

@r:.-:f"
SC/MP Low Cost Oêveloptner systeín expansâo atêoa*'

ac@panha o cârtão rsp-u",,oo o". ".",.-. ".5,"ioi"1"ïtLll'sC/MP Low cosr Dêv.sysr.-LCDs- (?550) crg24,8oqoo
F,AM card 2k* 3 ISP-3C/002 (?526) c!$ ?,500.00
ROM/PRoM ôard ÌsP-0C/o048 (?532) cr$ 49o0,oo

' lsP-3c/100 (?544) C.$10,00q00
PROMPÌog.úmerÌsP-8c/305 1?533) c lg19.3oo,oo
NIBL ( in ROM) tSP 3F/352 (15??0)crS 4,8oo.Oo
çc/vp Ir  ceror i r  k!  lsp-sp/JotK (15??6)crtr Ì6,ooo.oo
sc/MP F.et .orü k rsp-3K/205 (15?32)C!g ?50,00
LCDS Bus coupte.  ÌSP 3P/302 (15?33)clg tsoo,OO

Pa.â inrorhações e rere!ânciâs tãcnicas adic;onai6:
sC/MP MicropÌocesso. AppÌications lÌândbook (16052) $300, 00
SC/MP Assebbly Langlage Prog.. Md!41
SC/MP alecinical Dêscriptiôn MãnuâI

(16053) $280,00
(16064) $200,00

SC/MP ?rogrdaúg and Assemble. Mãuãl (160?0) $300,00
SC/MP Míc.op.oc.Applicalions Handbook (16076) $350,00
sc/MP Lov Cosl DeveÌop.Systjuser ManuaÌ (16032) $500,00

AIìIALIZAO()R
0t ESïAD0

rderco
@ PÀntrn0xtcs

O ÂnãÌiza.to. de Estado Lôsico, irstrhêI
a principal e â hais eficiente fe!Ìãmentã
cilcuiios digitâis nã computação @ qralq!

no seguimêntô dos slep da prog.maçao,
o analizador lri1izã a teÌa do oscíôscôpi.
dade, com 129-bit, de um deiéninâdô ên
CARACTERISTICÀS:
DiÊpÌay lypê: data domain tnth tãb1e- Dis
and octaÌ, Displây Modes: single ãúd .êpei
truth tabtê presentãtioms), Datâ cllection
tihe, T.iggèr word: 8-b:t vide. Tligger 6r
t care). T.iggeÌ údicaro.Ê: LED on frohì p

á.s intensiJied in trudr taìlê. Trigger oütpu

ffi
úo de avançada t€cnoroeia, Ê
dê debug pa.a o aÉli6tã de
e! aplicação de lóClca, tdto

Ndto do repã.o do sÈtema.
pala bostla! a tabela vêr-

deleço @ seu enÌoúo.

play folmâl Hexade€ihal
irirê (i,€,, Ètalic and drnüic
modêE:Positive and negative
tiches: 3-poÉition, 1, 0.x {don'
úeÌ, also tÌigge. wo.d app€-
t:auitiâÍY Pllse which occuls

aoracc |nm[sil;Ïffi*
GEFÁDOR DE ONDAS '\, fLn i

CERÀDOR DE AÜDIO. Nece6sita dê apêÉs èÌgunÉ cohpo-

nenres (pot.,!esis!o!ês e câpãcito.es) pâ.ê monta. geÌâdo.

dê audio oe afà Dreci6ão e bàüo .usÌo. 0,I% ritearjo,ool

Hz a lMHz:3,  iev o.  
"uÍou. 

re-os os dado6 
'6cnicos.

(5?56) ò!$ 45o,oo com os dado€ Écnicos

prcbe input,DispÌây size: 1ìyte x 16 vord.lnput I@d: 330 !Á (logic 0),100
!A (Ìogic 1); rnput logic Ìev€l: TTL, schotlky, IrIL, cMos, dd Mos. Dsta
collection .atê: C!êatê. tbân 3 megabylês/sêgundo, Datã s€!-üp timê: t0
ns beforè active clock edge. Dãta hold !ime: 15 ns after actieê clock edge,
Ìúplr clocirt Positiv€ o. úegattte edgê triggerüg. Blüking output: adjusta_
bte !o+30V. Use! hãnual; 100 paaes w/extensive inlotuations.
Modeb lQoA éh kit com hüuâl d€ too pásiús (16038) C!$ 25 600,00
Modero looA/10 já holtâdo (160s4) c!$ 59.300,00

a REPIL é lepresentanrê excllsiyo
da PÀRÀroNrcs. rNc - us^ REPI1

. 365 - SETEMBRO DE 19?8 l l



i t e CuJ"" la,ïM,TilH;.-1"

133.00
133,00
133.00
t3lt.00

190,00

133,00
133,00
133,00

r33,00

133,00

Cr$ 235,00

Crt í.260,00

Book Serlês.
F DIGIÌAL SIGNAL PNOCESSING
- lndl .  Cú 950,00
ELECTRoNtc saFEry PRocEou.

Crt 720,00

cú 568,00

Crl 644,00

Crt 644,00
c|t 568,01)
Cr3 378,00
Cra 492,00

cÉ 378,00

crl 49.00

BROADCASTING
AM/FM BFOADCASÌING - Equipmsnt, Op€rations

and Maintemnce - H. Ennes.
IELEVISION BnOADCASTING - Svstems Mâlnt€-

nance " H. Ennes,
ÌELEVtstoN BnoADoAsTlNG Ëquipmeôt, Sv!-

tems and opemtins Fundsmentsls . H. Ennes.
TELEVISION BBoaDCASTING - Taps snd Disc

Becording Systems - H. Ennes.
DIGITALS lN BBOADCASÌ|NG - H. Ennes
VIDEO TAPE R€COBDEBS - H. KybEtt.
DIRECTIONAL BROADCAST ANTÉNNAS - J. Layìon.
BBOADCASÌ ANTENNA SYSIÉMS HANDBOOK .

BM/E Msoazine
AM/FM SROAOCAST STATION PLANNING GUIDE

- Etkin.

t2

I

LfvRARTA EDrroRA recnrcr lroA. Tel 220.8983

NOVIDADES AUTOMAçÃO/CONTBOtE
INSTRUMENTAçÃO.Ì!CHNIOUES OF ELECTBICAL

AND DESIGN'

Vol. r - Électrlcal Systems Ío. Sports ând
necreatlon. Crl

2 - El€ctrlcal Estlmâtins- cÉ
3 - Plant ElectriÍlcation. CrE
4 - Protectlng Against Ground Faults. Crl
5 - Deslgning Electrical Systems for

Hospltsl8. Crt
6 - El€ct.lcal SFtems lor Commercisl

Bui ld inss.  Cr5
I - Malntainino Electrical Systems. Cú
9 - Residencial Êloctricãl ldeas. Cr3

10 - Testing and Íroubleshootlng Í\,4otors
6nd Control3. Crt

tr - Tstlng ând Ìroubleshootlng ElscÍl-
câl Equlpmsnt. crl

'ELECTRICAL CONSTFUCTION AND MÂINÌENANCE'
- J. F. McPartland

Test Yoursslí on Electrical Calculations. CÉ 152,00
Selêctins Slzes and Fatings of ElecÍicâl

Eouiomênt. Cú 133,00
Motor'aid Control Circuit3. Crl 190,00
Whãt You Should Know About High-voltags

Electricsl work. cÉ 133,00
COMO PBoJEÌAB SISÍEiúAS ELÉTRICOS . McPart.

Crl ?41,00

AUÍOMAÍISMO Y CONÌROL - Lopêr Nâvarro - EsP.
MODEBN CONInOL ENGINEEBING - Ogata - Ingl.
NUI\,4E8|CAL CONTBOL - Patton ' Insl.
NUMESICAI CONTBOI" - Boziar - Insl.
NUMEBICAL CONTAOL AND COMPUTEE ÂIDED

MANUFACTUFE - Prossman - lnsl.
AUTOMAIIC CONTaOL SYSTEMS - Kuo . Insl
ÌHEORY OF NONLINEÀB CONIÊOI SYSÍEMS

Mlnorsky - lnsl.
INÌFODTJCTION TO CONÍBOL SYSTEMS DESIGN .

Evêìolgh - Ingl.
NONLINEAN CONTFOL ENCINEEBING AthoTTOn

- Ingl .
AUTOMATIC CONIEOL ENGINEERING AAVên -

Insl .
FEEOBACK CONÍROL SYSTEM ANALYSIS & SYN"

ÍH€S|S. D'Azzo a HouDls.
ÉNCYCIOPEDIA OF INSTRUMENTAÍION AND CON.

TROL - Consldine. Ingl .
PBOCESS INSTRUMENTS AND CONTBOLS HAND-

BOOK-Consldln€-Insl .
HANDSOOK OF APPLIED INSTEUMENÍÂTION -

Consid|n8 - lnsl.
lNÍnODUCTloN To CONTFOL sYSÌEl\illANALYSIS

AND DESICN - F.  J.  HaIe.
SISTEMAS AUÍOMATICOS DË CONTROL . ÍEONIÂ

Y PRACTICA - DoÉ - Es9.
CONTROLE AUTOMÁTICO/IEORIA É PROJETO .

P, Castrucci - Port,
INSÌRUMENTAçÃO INDUSTEIAL - SIEMENS AG

- Port,
CONTROLE AUTOMÁTICO DE PROCESSOS INDUS-

TBIAIS - Insüum€ntação - L. Slghisri ó A.
NIshinar i .

DnAUIICOS . n. Farândo Boix.
HIOBÁUIICA E PNÉUMÁTICA/INDUSÌNIAL E MO.

vEl - J. Draolnski - PoÌt.
DIAGRAMAS HIDBÁUI.ICOS . EÍg.O J. G. dS

Aquiâr Faiia ' Port.
PFINCIPIOS DE PNEUMATICA Tradê & Tech.

DlSPoSlTlvOS NEUMATICOS ' Deppert t stoll
- E3D.

SEBVOSISTEMAS - Íeorlâ y Galculo - Gillê, D6-
cáuln6. Pelêorin - EsD,

auToMATrzactõN y rEcNtcA DEL EMPLEo DE
IOS RËIES - Polgâr - Esp.

TECNICA DE CONMUTACION CON RELES . APPêIS
& Gogl! - Êsp.

PnEçOS SUJEIrO3 
^ ^LrEnlçÃO

AÌEI'|D|MEÌ{TO PELO n€EMaOLSO: D..FchÌno. vh
VÂ8lG ( .ó Dlrr . .  c iüd. t . .widâ! Dor.r t r  GorÍP. '
nhia) ou DGio Gorrèio nonn.l. Cobt not d.sDc.!| d.
dêsDlcho de Cú 5.00 Dor livro, trÍ.ià o ítsr€. PAGA
MENTO Â IÉCIPADO: Envio d! ch.qu. D.sÉvol .m SÉo
?.uto au yrl. Dorld, ÂcÉlc.ntll Ctl 5,O DoÌ ritulo
rollcltrdoi o írat .ó por nolar tonta.

REVISTA MONITOR de Rádio e Televisão

cÉ r .060,00
cÉ 875,00
cú 525,00
cÉ 735,00

Crl 630,00
Crl 788.00

cÉ 823,00

Crl 823.00

ctF 875.00

Cr8 326,00

Cri 3?9,00

Crú 1.418,00

Crt  1.516,00

Crt  1.593.00

cl$ 66s,00

cú 36r,00

Cr3 194,00

cit 204,00

CÌ3 154,00

Cr3
Crt

Crl

C13

Crl

cú
Crl

Crt

Crt

c$

Crl

Crl

crt

c
CÌa

185.00
íÀt,00

367.00

350,00

988,0t)

250,00

zÍt,00

204,00

t80.00

72,00

84;00

468,01)

450,00

285,00

.300,00

NOISE: Fund.mêntals & Sources -
|ta - IEEE PBESS. Cr$ 511.0í)

E MECHANICAI. FILÌEFS .
n - IEEE PBESS. Crl 492.ü)
i FOR EI-ECTNONICS ENGI.

J. Du8ow . Insl. Crl 453 00
BF sEMtcoNbucToRs . RF DATA iúANUAL . Mo-

torola - lool. CÚ 450,00
rc iiMÌ8 coõKBOoK - wattêr G. Juns - Insl. cÉ 378.00
FUNDAMIENÌOS DE LA ELECTRONICA DE POTEN.

CIA - Heumann - AÊG Tel6funken _ Esp. CÌ3 324,00
INSÍALAçÕES ELÉTRICAS - A. BO93I & E' SEstO

- r 071 oos. . Port. Có 520,00
MANUAL DO MONTADOB OE OUADROS ELËÌNI.

COS . P6ralÍ€ - Port, Crl 90'00



MÚSIgA
MALTA

FIDETIDADE
Â "NOVIK'iernpresa líder na fabricação de alto-falantes
esoeciais de alta fiãe[dade, lhe oferece

@
fit

. desenvolúdos e restados em Ìaborrlório. usando seus pÍópnos

sistemas de alto-falantes, encoutrados nas melhores casas do ramo'

Construa sua prúpria caixa acústica,
igual as melhores importadas

I-GRÁTIS, 4 valiosos prtrjetos de caixas actísticas

Instaleomelhorsom
em alta fidelidade no seu carno.

À 'Ì.{OVIK'] fabricante da meÌhor e mais extensa linha de 3
alto-falantes especiais para automóveis: q/oofers, rweeters,

mid-ranges e full+anges ate J0 w:ïi:ff:.,iïï 
7

2-GRATLIIF.N,IENIE ÍÉlh"to 
"*pli'c.tit'o I

do sistema de alto-falantes mais apropriado I
para seu carro e forma correta de instalação.

Ìïlontesuacaixa
acústica especial
pana instrumentos musicais.

ESCREVA PARA:

3-GRliTtS os ó avançados Projetos
de caixas acrísticas especiais para guitarra,

contra-baixo, orgão e voa eÌaborados com
r sistemas de alto-fúntes "NoVIK'l

NOYIKS.A.
IilOÚSTRIA E COMÉRCIO
Cx. Postal: 7483 - São Paulo

SÂO OS i\4TS[,40S PRO,JEIOS E SISÌEIVAS DE ALTO.FALANIES
OUL A'Ï[]VIK' LSTÁ UPOB-ANDO PACA 14 PA|SFS DI
4 CONÌINEIìITES, CONRRMANOO SUA OüAIIDADI INTIRNACIONAL

365 - SETEMBRO DE 1978



ClRllElL materiais elÉtrico$ $.a.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DOS INSTRUMENTOS

DCV

DCA

'fl

0-0.3.1.2 3-12.30.í  20-600 l .2k
{soka/V) !2% 30k tw/HV probe)
0'3OpA 0-l .2-3O,6O0mA {3OOmV)

P.ï iSili3 33t,il?\:í,'*
xl  x10 x100 x1k (max. tOM)

,rtulÌll EÌRO 4ó0-ED

DC volt :  0-0,3/3/ l2 /30/|20/3OO
(r00 kol

AC Vôlt .  Ol 3/ 12 / 30 / 12O / 3OO/1,2
k í5 ko,/v)

cor.enre Dc: o-12 pA - o/o,2t3/

/3O/3O0 nA

O!x l , r  l0,x lOO,x lOk

dB, -20 ô +ó3

mvrrr|vlÈrlo Bx_505

""I3'ï irr, ?',lií 3 / 1 2 / so / | 20
o_t20ov{8,3kÍyvr

ot, 
Ï;'f '"o,;rf/uï rtzotáoot

*lí'ï 
;;9; 1' ̂  

lo' 3 / 30 nA

Í;, '1{:"ç;*, " 'o *

, DCV CtO_OÌnV O O.,Z.S. tOso-ZsO 5OO
I ka(2hoka/V) Ì2% 25k tw/HV

-rDcA 0 50!A { iOOmV) O.t.1O-tOO 25OmA
O.lOA (250mV) r 2?.

acv o-2.5.10.50_250-í k {4ka/v) ,3%
r-Íeq.2OHz to 200kHz at 2.5V

í l  ,1 !10 xtOO . tk v iok tmax. bOM)
Batt .  1.5Vr2 & 22 svx1

CEP: 0f 2f0 - Rua Vit6ria, 371 - Fones: 221-4607 - 2Zt-2946- São Paulo - Brcsil

REVISTA |\ ,4ON|TOR de Rádio e Televisào

I I
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cnMP0tvEÃtTEs

ALTO- FALANTES

BOBINAS

CAPACITORES DE TODOS OS TIPOS
CHAVES DIVERSAS

CAIXAS ACUSÏICAS

CAIXAS PLÁSTICAS

CIRCUITOS INTEGRADOS

CORREIAS P/GRAVADOR

DIODOS DIVERSOS

ESTOJOS

KNO BS

MOTORES( DISTRIB. OXFORD)

PLU GU ES

POÍENCIOMETROS

SUPORTES
TRANSFORMADORES
TRANSISTO RES

I]E OUATIDADL
BENDEM

MAISI

&
@
r// 

ffi
AS MELHORES MARCAS NACIONAIS

IMPORTADAS SÃO DISTRIBUIDAS PELA.
"TRAI'JSISTÉCUICN'

não atendemos por reembolso

L

.  a.

365 - SETEMBRO DE 19?8 1J



DELTA S/A INDUSTRIA E
COMÉRCIO DÉ APARELHOS
ELETRÔNICOS, com mais de 35 anos
de experiência na fabricacão de
eqüpãmentos sonoros. ofèrece a mais
completa linha de equipamentos
profrssionais de som para toda e
qualquer finaÌidade, Projetados,
desenvolvidos e construídos dentro da
mais modema e aprimorada tecnologia.

São usuários dos Produtos DELTA,
já de há mütos anos, a MARINHA e
EXERCITO BRASII,EIRO,
PETROBRÁS, COMPANHIAS
SIDERÚRGICAS e grandes usrnas em
geraì, sendo os produtos da linha
normal vendidos nos maiores
maÊazines em todo o País.

?\ la,
udlçt,

S/4. Ind. e Com. de ApaÌeìhos Eìetrônicos

Rua Silveira Martins, 438 - Socorro - St." Amaro
Fone: PBX (011) 246-3322 - São PauÌo SP:

1ó REVISTA l\IONITOR de Rádio e Televisão



Quando você precisar
tu de resistrores de

carbono.Drogtue
a GonStanta.

Elaé conhecida
aténaGhina.

A Constanta tem uma rede de reven-
dedores que cobre todo o Brasil, onde você

encontra resistores de carbono de todas
as vatagens: 0,33 - 0,5 - 0,67 - 1,15 e 2,5.

Com tolerâncias de 5 e 2o/o.
O tipo de embalagem você escolhe:
enfitados em carretéis ou em caixas.

O mais alto padrão de qualidade, à altura
das mais severas exigências das indústrias

eletrônicas. Uma larga experiência,
conhecida até na China.

Q EOlI$NilTA
ELETROTECNICA S. A,

Escritório de vendas:
Rua Peixoto Gomide, 996

3.o andar - fe|: 289-1722
caixa Postal 22.175 - São Paulo SP

VXV;



ATENçAO!
MULTITESTER _ MULTÍMETRO DIGI.

TAL _ MILIAMPERÍMEÌRO _ VOLTí-

MÊTRO _ AMPERÍMETRO _ MEGôH.

METRO _ TERRôMEÍRO

e demais aparelhos de mediçáo v<rcâ ensontrará na nova loia de

BERNARDINO MTGTIORATO & CI,A. LTDA.

Rua Vi iór io.554 -  fór Íeo -  Fono:22G39fó
Sõo Poúlo - 5P

Mantemos na:obreloia 554A o nos-
so fradicional laborafôrio de ossisfên-

cia técnica.

_ DESDE I944 SERVINDO NOSSOS CLIENTES E AMIGOS -

l cdldo3: 85 X 85 X 33 ín.
Volrin.tÍor: O - ó Y lla 0 - 5OO V

Anr..im.lÍor: 0 - | A ola O - fOO /l

Mlliomp!Ìím.lro.! O - l0O |nA otÚ O - t50 na

clô..c 1,5% (Í.rÍo ftóv.ll

lnd. e Com. de Medidores
Élófrico: RENZ Lfdc.

t. Gu.lani, l3O - Fon6: 433-2893 - '133'3ó55
C.P. 173 - End.r. T.lo9|. 'R.nt' - CE 12 9oo

IrsgdnÍq PoullÍa - l?

vENOASl
Eernardino, Migliorato & Cic. Ltda'

l. Vlló.|o, 554, loio Foí'r t2o-2191
CEP Olzlo 3õo P.trlo 5P

TODOS OS ALTO.FALANTES
PARECIAM IEUAI5, ATÉ QUE LIFON

MOSTROU AS DIFERENçAS
SerhpÍe que V. esculc um son. logo sobe o quo

é bom. ,v{os, poro sonorizor un coíro, nõo boí'
lom os melhoíer rddios ou to(o-íitos. Pord um
lom pêÍeitô e sêm disloíções V. Pre.ito de olìo'

-folonte3 que reproduzom ludo .om pêrfeiçõo. E

cono eles pdrê.em iodos iguois, tlFoN Preciso
moskof os dìfêrênçds.

No5 ol lo- Ío lonlês 5uper-pe3ddos t lFON, o lomonho

naior do ímã é bem visível .  En nui los o! l ro5,

o opoÍênr io de pesodos é sìmulodo.on Íolsos è

grondês lompos ou .opos. Sobendo dìsso, v.  oso-

ro pode êxigi í  nois polêncio e mêlhor quol ìdode

poÍo os !êus ol to- fo lonlê3.

LIFON .hêsou poíd ser conpdíodo. Yêio.  un PoÍ

um, todos os deidìhes de suo tecnologia môis

oyonçodo ê êscolho conscienlemenle ds vonlosens.

SOLICITE CAÏÁLOGO
av. Do ESP|GÃO, 30 -  K 2t

VIA RÂPOSO ÍAVARES

FONES:

492-2559 - 492-2215 - 492-2217

0ó700-coTta"gP

i8 REVISTA ITONITOR de Rádio e Televisáo
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N0I/  A ANfINA PAR,t
a t,i lxf lf 0 0tDADÃ0

MOD. FC-Z7M-ARTELCO

ÚNICA FABRICADA NO BRASIL,
COM CARACTERÍSTICAS E APRE.
5ENTAçÃO tcUAtS OU SUPER|O.
RES ÀS SIMILARES IMPORTADAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Freqüência 27 MHz (23 ou
40 ca nais )

Bobina na base

Mola e vareta de aço ino-
xidóvel

Comprimento lotal  I  l2 cm

Inclui  mola,  cabo coaxial ,
conector e base

ALCANCE PARA
TRANSCEPTOR

PRDçOS ESpDÕrÂrS pAna REVENDETX)RES

"ARTELCO" Arbelcriz Telecomunicações
Ind. e Com. de Equipcrmentos Ltdc.

Av. Lacerda FÌanco, 1542 - frsÌrs; 70-7325 - CEp: 01.586 - São pauÌo

a

o

o

o

MAIOR
5EU
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€ s0Mlilïl AÏAOAI'O
O Diodos LED
O VáÌvulos Receptoros e de Tronsmissõo
O Trqnsistores e Circuitos Integrodos
O Capocitores Metolizsdos
O Copocitores Eietrolíticos

CONSULTE.NOS SEM COMPROMISSO

[[tItilt H[. t t0]||[nt|[
TMPORTAçÃO E EXPORTAçÃO

il[[.
Ruo ilos Timbiras, 502 Conjs, 106/108
Fones: 223-1302 - 22,3-8186 - 228-86ã4 - São

cDP 0120E
Paolo - SP

í PERFURADOR DE PLACA Füra com incrivel râpidêz, perÍ€ição e sim:
plicidadê Dlacas de circuito ampresso.

2. SUPORTI DT PLÀCÀ
Mantém Íúme a placa. Torna o manusaio
da mêsmâ bêm maas pÍàlico sêia na mon.
tagem, conserlo, êxpêíièncià ê1c...

3. SUPONTE PARÂ FERÂO coloca nâis oÍdsm e segurança na banca
d3. Com ssponja pâíâ llmp€za do blco.

4, FONÌE ESTABILIZADA DC Fornecê rensÕês llxas € aiuslàveis do 1,5
a 12 voc. Correnre dê sâida I A.

5, DESSOLDADOR AUTOMATICO
A solução P/ rêmoção d€ carouilo intêgíâd0
Elê dêíel€ a solda ô âo simDleè loque d€
bolão lâz â sucção.

5 6. DESSOLDÁDOR MANUÂL
Eliciência à bai)(o cuslo. Esmovê ciÍcuilos
integrados e oulros comPonsnlos.

7. TRAçADOR DE SINAIS
o maior quebía.galho do Tecnico ÍepaÉdoí
Localizâ com rapidez, detêìtos êm râdio de
Dilhâ, â valvula, ahpliÍlcadoí €1c...

8. CANETA PRA CI8CUIÏO
IMPRESSO

Finâlmente a soluçâo paíe um velho pío_
bl€ma. cânêta sspscial pâía líâçag€m de
circulto impresso dlrelam€nle sobre â plâ'
ca cobíeâda, RscarÍegãvê|.

9, COBÌADOR DE PLACÂ
A maneka mâis simples € êconomica d€
cortaÍ Dlacâs de ciÍcuilo impresso.

IO. SUGÂDO8 DE SOLDA
AIIÌOMÀÌCO

Proistado para qu€m tem
EÍicìênte, láail maneio.

1'1. INJEÌOR OE SINAIS
Dê lamanho íêdutido, msde só 11 cm.
lndisoensâv€l oara o tècnico elelrônico.

' A leíramenta do lócnico modsrno' lndis'

12. SUGÂDoB DE SoLDA MÂNUAL psnsàvêl na íemoção de quarquêí compo
nenl€ €l8lÍônlco Em váriâs opções.

VENDA EIV TODO BRASIL

PÍodutos da CETEISA
RUI S r00R tuQun,292

S.nlo lmro . São P.ulo {Gp 017+l
Íoru$ 51t{262 - 2&?9,96 - 2al-5a27

SOLICITE NOSSOS CATALOGOS
vÊil0ts Pflo nE mr50 ms t P[u
lAtLlS Conponcnac tlctúric6 Ltd.,
I lr. tins d! Irsc.ocdG 755
I Gmbuci - th P.!lo . CtP 01537
I Foncc 2t$32t5 - 27&1201

365 - SETEMBRO DE 19?8 2l



MULïITESïERS lGEt . ..llflsE"

sK-20

CÁPSULAS E AGULHAS LESON _ CAPACITORES ELETROLíTICOS
MÁOUINAS DE CALCULAR ELETRôNICAS GEMISA

MENTA REPRESENTAçõES ITDA.
Av. PedÌírôo d€ Morâes,560 - llq â,nd. - S/ltl - Tels.: 210-6433 - 2f0-?$E2 (PBX) - SP

Av. Frà,ncisco clioério, 610 - Sobrelojã - Forre; tO-0C6 - C&mpinâó -= SP

sK-110 sK-100 sK-7000

INDÚSTRIA ESPECIALIZI\DA NA FA-
BRICAçÃO DE CAPACITORBS VARIÃ-
VEIS, CHAVES DE ONDA P/ R,ÃDIOS

E REGUI,ADOR,ES DD TENSÃO.

MÁXIMO EM QUALIDADE

Alameila XV de I)ezembro. 1487 - Fones: 433-1071 - 433-3601 - 433-3626
CEP 12 9OO _ BRAGANçA PAT]LISTA . SP

22 REVISTA MONIIOR de Rádio e Televisão
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REGULAD?R ELETRIN'|C1 Dt. LUZ - IDIM-KIT 0l - Perrnite va
riar a inÈensidade luminosa de lãpadas incandescenl
tes,  ê velocidade de motores (de escovas),  o calor
de resistências (soldadores,  etc.) .  Funciona em re-
des de 110 e 200 V.

INTEKRUPTOR CREPUSCULÁR - TOTM-KLT 02.

REGULAOOR TTI,IPORTZMO OE LUZ - TOIM-KIT 03 -
muito interessante, para redes de 110 V (ver
thes na Revista n9 319).

REGULAOOR TE],1?OR'IZMO OE LUZ . TOTM-KIT O3-A -
co ao anter ior ,  para redes de 220 V.

TACAMETR? - I?ÍM-KIT 04 - Coata-giros profissional-. A-
daptáveL ern veÍculos de 6 ou 12 V (negativo ao chas-
si) ,  4,  6 ou 8 c i1.  Aconpanha gerador de pulsos para
cal.ibração (ver detal-hes na Revista n9 325).

LUZÊS PyC1OÉLICAS - lDlM-K'lT 05 - seu baii.e Í.ícarâ
nais tt incrementado'r, com "aquel-e" efeiÈo de Luzes
(ver detalhes na Revista nQ 320).  Para redesde 110V

ANTI-ROUBO OE AUTOMAVEL - IOIM-KIT 07.

LUZ ESïRo8oSCaPICA (110-220 VJ - ToIM-KTT 0s.

íGNIÇÃ' EL€TRaNICA A 
'ESCÁRGÁ 

C^P^CITM - IOIM-KTT 09.

NtpLrFrcAD,R 10 w l1t0 v) - |orM-Krr 11.
NIIPLÍFICMOR PARA AUTOMAVÉL 15 W 112 V) - TOTM-KTT 12.

ALERTA ACAST|CO OE VELÔCIOME ANTT-MULTA) - TOTM-KTT
14

MULTTM./2IS ruMlNOSoS ll10-220 V) - r7rM-KIr 15.
(ENVIAR Crt 4O,OO- pARÂ O FREÌE)

Aparelho
deta-

Idênti-

Cr$ 315,00

cr$ 644,00

cr$ 643,00

Cr$ 656,00

cr$ 945,00

cr$ 468,00

cr$ 466,00

Cr$ 777,00

Cr$ 907 r  00

cr$ 382,00

Cr$ 403,0!

cr$ 358,00

Cr$ 750,00

APARELHOS MONT,\DOS

Gr$ 437,OO
o rRÊTt)

Gtg2428,OO
O FR[ÌE)

=o
|JJ (/)

=o
<co
t -ãJ

!J<
ao tlJ+-
o&a
=o
lrJ o-
o
z.o
lJJJ
Fl l l
<ô-

Magicolor z+oo
(ENvraR c,t 70,oo paRA

I

I
I
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ETETRÔMCÃ MOTINÃnI
DE

MILTON MOLINARI

3Ì
|||ls

^
FONE: 229-0415 CATXA POSTAT 30058

Á,GUIJIÂS - ALTCATES SN.A,P - AITO.FALANTES - Aì4PLTFICA-
DORES DA LINIIA SEDAN - ANTENAS P/ TV

BAFI.,,ES - BARRAS DE LIGAçÕES ESPECIAIS - BOBINAS DE-
FI,ETORAS, I'LY-BÀCK E OUTRAS - BOOSTER P/ T\T - BRA.çOS
P/ VITROI,A

CAD(AS ÀCÚSTICAS CC, - CAPACITORES VARJÃVEIS - CHA.
VES - CMCUITOS INTEGRADOS - CONJUNTOS IBRAPE - COR-
NETAS SEDAN - CRISTAIS

DIODOS - DIVISORES DE TREQTNTNCTA

FERROS DE SOI,DAR - X'IOS P/ TODOS OS F1NS - F'ITAS BASF,
SÍK, TKR - F'ONES DE OIJVIDO ESTÉR,EO - FOÌVTES DE AII.
ME}ÍTAçÃO - F'USÍVEIS

KNOBS P/ RÃDIO, TV E ESPECTALS.

MICROF'IONES -- MOTORES AUTOMÁTTCOS - MI]LTNESTERS

PEDESTAIS DE MESÂ E ESTÚDIO - PLUGUES - PORTÀ-FUSÍ.
VEIS - PORTA-PILHÀS - POTENCIÔMUIROS DESLTZAN1TES PRO-
FISSIONAIS - POTENCIÔMETROS SIMPLES. DUPLOS E ESTIdREO

REGUI,,ADORES DE TENSÃO AUTOMÃTICOS - RESISTORES

SELETORES DE CANAIS - SOQUETES

TEII,AS - TERMINAIS - TOMADAS - TRANSFORMÂDORES P/
R,Á.DIO E TV - TR,ANSISTORES - TT'L - UMJUNCÃO

VÁIJVUI'AS

365 - SETEMBRO DE 19?8 z5



h
A, ALFATR('NIG
ItFonracÃo, EXPoRTAçÃO E REFREsE||TAçõE3 LTn&

BIqPBDSÉ{TÁTTOS oloü DrOLUBIVn).IDT PABÂ TOI}O O DEIISIL
VTNI}ÂI] DIBTIIÂ À IìII'ÚSÌÌIA T ÂO ATACÁDO

A / SEMICONDUTORES - crRct,rrlos rÌ{1g'.
7N/ cRÁDos Drcxrarsr E rrNErrREs - Trr, - utl.g -
/ v cìfios - rRÀNslrfi)Rst Brpol,aaEs D Â ElFErro Dü
fuanórel CÂìÍPO - UEIIÕRIAS - RAII - ROM - EeROre -

IJED - DIIIPÍÂYS - rÍÍCRGPBOCEXTSADORES - SIÍíÍEUAS DE
DESEÌirVOLITDÍENNO _ TR,ANSDTITOBDS - TÍODI'IS DE REô
GIOS - CAI.CTJI.ADOR,AS _ ETJNçÕES @UPI,EIüS.

INTEnRITPTORES _ A r,ÍÀÍs oorÍPÍ,B
TA I.B{EA DT II{TERRI'PDORES TÍINIAII'RÀ DE

ar,TA QüALIDADE - c[rÂr/Est DE AT,AVANCÁ" BASCUT,ÂÌ.UEg
IEcf,.as Pr.asrrcas El[ INÜlÍm,as @NTrGuRaçoEs E oPç'ots
DE MOÌ{ITAGEü _ PT'STXBIIfI'ONS IIINÍÂTI.IRÀ ST'&IIINIÂIUBÂ
E MICR,o.rIINIATT'R.A _ INDICA.DORES LIJüINOSOS _ CEA\'6
II,IIüIINADÂS - CEÀVES DIGIIÂIS DECruAIS, BCD' COIÍPÍ.fr
UI!Ì{TADAS OU NÃO - VÃRIOS UODgIOS UONTADq9 NO BM.Aff..

EEtrlE! REED S\JVIÍCHES - paRÂeuÀrs
QItm, aPrJCÂçbES DE CC ACE AT,TAS FSp.

Qty$Ì'tclÂs - @túTÂeros NoRüarÀ[ElNIt agElRTos ou rNltER,
SOR,EÉ _ DESDT OS TIPOS UINIATT'RA EMPATCADOf' ETI RXEô
GIOS DX! PUISO DIGïIATS ATÉ UODEf,OS PâÌ,Â CEAVEÀIIEIrIO
DE! DEZffi\IAS DE QTII,O OLTS - TIPOS TSPECL/AIS @U ríEMô,
Rra - Es,Iloerlt PERIIÀNEÌ{.rE DOS' fiPOS

paaa rrlrÂ oBrt!Ífa('Ão SEGIEA m[ súas aFLTGAçODS,
(X)NgrtLuLNoÉl sDt coüPBoürsso.

An Eobou*r* l4SB - São Dsulo - OE 0óOA

Id.: PB)K 2EP{101õ - PE1ts8520 - 2EOAõ26 - IEE (011) z|Efi
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UYRoS TÉ0{t(0S
APREI{DA FíDIO CÉ 

'45.@
^NÁL|6E 

DlÌ{ÂMlCÁ Eü W c'5 iso.ió
aBc DAS $rÌEÌ{^S Cú 75,00
a8c Dos cot PUTADoRES C'| 90,00
ÂSC DA EIEIRIGIDADE Cr3 75.q)
ÁIC DA EI:ÌRôNICÀ CÉ 75.00
ÂBC DO RÁDIO MODERÌ{O CÉ 75.00
aBc Dos rRAxsrsTonES crt 75,00
AEC DOS ÌnÁNSFOnM^DOBES & BOBIÌ{AS CÍa 75.00
AMPLIFICADONES DE FI E DETECÌONÊS DE

VIDEO CÌa ü1,00
AMPLIFICÂDONES DE VÍDEO E 8IST. CAG CÉ Eo.M
BOBINADORA P/ TRANSFONMADOBEs Có 75,00
ífl USOS PAEA O SEU GENADOR DE SI-

NA|S Cr. gs,oo
íO' USOS PÁNÂ O SEU MULTÍMETRO CÉ 9',OO
rü usos PARÁ o sÊu o6crlo6cópto có es.o0.
Ím ESOUEITAS DE RÁDI(}BECEPÌOBES CrS t25.00
COMO PROIETAR ÁUDIGAMPLIFICADO8ES C.t yrm
coÌúpÊt{Dto DÊ cuBtosrDÀoEa aETBôÌ{t-

cas cÉ í2r),m
COMPONEÌ{TES ELEÍRôI{ICOS: É Fácll Com-

pí€êndtJoc Cra go.q)
CUnSO DE ElEÌnôNlC^ . LI9õê3 n.os t, 2

e 3. cadâ C?t 3O.lXl
CURSO PROFISSIOÌ{ÂL MONTÀDOR DE AI{.

TENAS DE ÌELEVISÃO - Liçõô3 n.o! I,
2€3.cadiã

cunso STMPUF|GADo PAna EcÂÌ{tcoa
DE BEFRIGERAçÂO DOMÉSNCA

DIVIRÌA-SE COM A EI.EÍRICIDAD€
EI-EMENIOS DE TEORIA PÂNA ÈIETR(}EIE"

TRôNICA

Cra 34,1x)

cÉ rí|,(n
cê 95.q)

cÉ 95,@
ËSOUEMÂ$ NACIOI{ÁIS DE w . Volumss

t,2,3ê4.cd{ Cé 1ãt,00
vdum s Crf ú,m

GUIÂ PiÁÍICO G€ DO REPÀBADON DE ÌE.
LEVISÃO Có fi0.r,0

MÁNUAL UNIVEBSAI DE TBÁNSISTORES Y
nEEMPLAZOS (Esp.) Ct! 3í,00

MEDTDORES E PROVADORES ELETBôNICOS:
É Fácll Co.ÌDr€€nd€Jo. Crt 9s,00

MOmRES EUTRTCOS cla ?s,m
NOVOS CTRCU|TOS ItE ÁUDIO. Hl.Ft. ES.

TÉREO Cia 90.00
O CÂNÁL DE SOÍrl E O SEPAnÂDO8 DE

srNcRoNtsMo có 80.@
O SELEIOB DË CAÌ{ÂIS CÉ &,OO
o TBANStStOn cr' r2s,0o
BADIOÂMÂDORISMOT Lêglsl€ção Intêrna-

cion l Crt 5o_0o
BÁDI(}BEPARAçôES C;3 IÂT.Oo
TE|ÈV|SÃO EM CORES Có 8o.oo
ÍEIEVISÃO PBÁÌ|CA cÉ 230.00
rv A CORES. TEOFIÂ SIMPLIFICÁDÀ E

ÌËct{lc s DE sERvtço có p o{
rv nEpÂBÂçõEs PELA TMAGEM CÌg 110,00
IRÁÌ{SISTOBES . EOUIVALÊNC|ÁS (Erp.) Có 1s8.6
TUDO SOBBE ANIEÌ{ÂS DE TV CÉ 95.M

PERFEITO SISTEMA
DE REEMBOLSO POSTAL

EDITORA TÊCNICA
ELECTRA LTDA.
Av. Rio Branco, 37 - 2: anoar

Fone: 233-3343 -  Bio de Janeiro -  BJ
GRÁTIS: Solicite nossa lista geral de l ivros

ESTUDANTES E
TÉCNICOS DE
ETETRôNICA.

MULTITESTERS

sK-20 sK-ilo
130 x E6 x 38 mm 148 x 96 x 45 mm

20 000 o/v Dc
r0 000 o/v ac

Reslst .?ko- lMo
10 000 o/v Ác

Eesist .8kQ-ElI Í )

* AOOMPANIIA
CURSO DE LDI-
TUBÂ DE MIJI-
TITF,STERS, UM
PÂB DE CABOS
E INSTR,ÜçõDS
PABA SEU ÜSO.

Venilâs Pelo RêoÌnbolso Aéreo e Postôl
Fone: 210-6433 - C.P. 1l 205 - S. P&u.lo - SP

sK-r00

0o 000 o/v Dc
r0 000 o/v ac

Aesist 20 k0 - 20 ì/Ín
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A
UM
UM

DIFERENçA ENTRE
SOM ACANHADO E
SOM AMPLIFICADO

Aufo
AAT-025

Ampliricodor Esiéreo

O SOM BIG
Você iá imaginou o som do seu ródio ou
loca-fiÌos com a polêncìa elevada para
50 walts de saída?
Corn um som puro, poÌenïe e sem disïor-
ções, os graves e agudos a,nda mais re
Íorçados e disÌinguidos?
Som Big faz ìudo isso no seu côrro.
Dá um som incrível e emocìonanle paro
qualquer ródio ou Ìoca-fi las. Deixe os
seus ouvidos senïìrem o diferença.

Especificaçõer Técnicas:
. Tololnrenlè kdnsislorizodo
. Potên( io conrínuo (RMS) de 50 W .om .orgo

dê 3,2 ohms
. Rêspô.to de Í Ìeqüêo. io 20 o 30O0O Hz
. DistorÍõo hormônico 0,5% o 50 w
. Inpedôn.io de soído - ôíni'no 3.2 ohms
. lmpedân. io dê enrrodo -  3,2 n tó ohms
o Tens6o de olimenro!óo - 12 V
. Semicondulorê6 - ló rronsi3toros
.  Dihenrões: 5 .m X 12 (m Y l5;5 .m
. Pêso: 950 S l íq.
a Corsu|no sem 3inôl - 20O nA
. Consumo o 50W -2 A

Sem transformador de saída

para umô melhor qualidade sonora
(resposla plana)

Amplif icodores para carros e ónibus

UMPRODUTO
PATENTCADO

Ind. Elelrônicq de Ródio e
febvisõo TEIESTASI Ltdo.

Rqa Clemenle Bonifácio, 80
Fone: 274.9333 -'S, Póulo

r^\
\\l/
TELESTASI

ouça

EXISTEM
lílllll0s M0I|U0S
ORIUES E IGUII||S
P[R[ UOGÊ PRETERN

bertt@
Alto Falantes especíais para Aulo-Rádios AM.
FM Toca-Fitas Stereo € Amplificadores de
Potênciâ.
SOLICITE CATALOGOS
E ESOUEMAS DE INSÌALAçOES

ENCAPSULAMENÍO
MAONËÌICO

Polybest Eletrônica S/A.
Rua P€scadores n." 100 CEP.01522
J els,i 27 I -2259 / 27 8 -1 466
São Paulo - SP. #,
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PROJETO E CONSTRUÇAO DE UM
RELOGIO T]IE|THL

ELETRONICO
ÁQUILINO R. LEAL '

APOSENTE O VELHO E SUPERADO DESPERTADOR CONVENCIONAL E

NO SEU LUGAR INSTALE UM DOS MAÌS SOFISTTCADOS RELóGIOS

DIGITAIS ELETRÔNICOS DA ÂTUALIDADE I

ÂCABE DE VEZ COM O IRRITANTE 'TÌC-TAC" DO ULTRAPASSÁDO

DESPERTÂDOR A CORDÂ, QUE MAL NOS DEIXA DORMIR E NOS

ACORDA COM UM BÁRULÌIO DESAGRADÁVEL, TORNANDO-NOS IRRI'

TÁDOS PARA O RESTO DO DIAI O CORRETO ACORDAR, ÂPÓS UMÁ

NOITE BEM DORMIDÂ, DIZEM OS ESPECIALÌSTAS, REFLETIR'SE'Á EM

NOSSÂS AÇóES DURANTE TODO O DIA: OS QUE DESPERTAM COM

DISPOSÌçÃô E ÂLEGR'IÂ, COM DISPOSIçÃO E.A.LEGRIA EXECUTARAO

ÁS TAREFÁS DO DIÂ.A-DIA, O CONTRÁRIO OCORRENDO PARA OS

DEMÁIS.

COM UM MÍNIMO DE COMPONENTES (DE BAIXO CUSTO) E COM AL'

GUMAS HORAS DE TRÀBÁ.LHO QUE, ANTES DE TUDO' SERÃO DE

LAZER, VOCÊ TERÁ À MÀO, OU MELHOR, NA MESA DE CABECEIRA

OU NA MESA DÂ SALA DE ESTAR, UM OBJETO QUE, POR' SER A:TRAEN-

TE, DÂR-LI{E-A "STÂTUS", ÂLÉI\4 DE EMBELEZÂR DE FORMA MAR'

CANTE O ÂMBIENTE ONDE O MESMO FOR COLOCADO!

DEVIDO À QUANTIDADE DE INFORMAÇÔES CONTIDAS NO TEXTO

õuaLeuu" pESsoA, QUER PRoFrssroNAL ou NÃo EM ELETRôNIoA'

pbopna sEM REcEro DE QUÂLQUER EsPÉcrE MoNTAR o RELóGro

inua onsrn ARTrco. Á úNrcÁ coISA QUE sE PEDE Ao MoNTADoR
r PACÌENCTE, CAPRICHO E QUE, DE PREFERTNCIÂ, SAIBA MANIPULAR

CONVENIENTEMENTE UM FERRO DE SOLDAR E UM PAR DE ÀLICATÉS!

istrs pnte-Rneursrros sÃo PREENcHTDos PELA MAroRrÁ Dos QUE

ii rNrunssseu pELA ELETRôNroÂ DE UMA FoRMA GER'AL E PoR

róoãs eeurr,ts QUE sE DxDrcAM, ArNDA QUE ESPoRADTcAMENTÉ'

Â MONTACENS PRÁTICÂS'

INTR,ODUçÃO

Âcredito que o melhor pÌesente de aniveÌ-

sário que se pode dar a uma pessoa náo é

aquele que é mais caro, nem tampouco o majs

soiisticado ou original existenie à venda: é

preciso que a prenda a ser ofeÌtàda tenha

algo de nós mesmos, pÌincipalmente quando

o aniversaÌiante faz parle da nossa famÍlia!

FoI justamente com este problema que de-
parei-me em relação à minha i!mã: ela ani-
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versaria no inÍcio de cada ano e eu querla'

realmente, oÍertar-lhe algo especiâI, aÌgo que

fosse inédito! Após exâustiva e demorada pes-

quisa não consegui encontrar nâda de especial
para eÌa (talvez um malido fosse um bom
presente de aniversário, mas... e se ela não
gostasse e o devolvesse? Forçosamente eu teria
que iicar com ele e... convenhamos.. não é

nada agÌadável, para mim pelo menos, ter

um marido à tiracolo!). Quando me dei conta

estava a poucos dias do âniversârio dela e sem

' EngeÌrheiÌo da TELERJ
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ter, sequer, escolhÌdo o presente! Repentina-
mente ocorreu-me a idéia de montar um reló-
gio digitâl parâ a "maninha". Como, não dis-
punha de tempo suficiente pârâ projetá-lo
resolvi comprar um "kit", o qual me economi-
zaÌia dores de cabeça (ah!,., se âssim tivesse
sido!) e eu teria tempo suÍiciente para mon-
tá-lo, devido à prática que possuo ao mani-
pulâr um Íerro de soldar (desculpem-me a falta
de modéstia!).

Dos quatro ou cinco "kits" colocados à ven-
da por duas ou ttês empresas especializâdas,
optei por um "kit" que empregâva o integrado
MAl023 associado a uma lindlssima caixa com
uma linha arquitetônica de fazer inveja ao
bom amigo Oscar Niemeyer.

Em menos de duas horas de trabalho o re-
lógio estava pronto e em menos de dois dias
minhâ irmã se apoderava do mesmo! Como
a mana vibrou! O relógio era a sensaçáo na
casa de meus pais e, logicamente, era eu quem
recebia os elogios de "gênio da eletrônica"
por parte de meu querido pai, que náo mâis
trabalhâ pois seu nome é Domingo! E também
por pârte da mamáe, D. Maria! EnÍim, por
todas as visitas! Como os "leigos" ficavam
admirados de como o relógio era capaz de
"buzinar" quando chegava a hora programada
para acordâÌ! Mais admirados Íicaram quando
o relógio, mesmo não llgado à rede elétrica,
Íuncionava na base do "âpagado"! Foi reaÌ-
mente um "espanto"l

Umâ ou duâs semânas após a entrega oÍÌcial
do relógio tinha inicio o ano letivo de aulas
e, como a FÌâncisca R. Leal (minha irmã) é
professora primáriâ (coitada!), teve de âjus-
târ o relógio parâ despertâ-la às 5h:30min. dâ
madrugada â Íim de pegar no "bâtente" às
? horas numa escola estadual em Sáo Cris-
tóvão - Rio de JaneiÌo. O relógio despertador,
religiosamente, cumpriu a suâ funçáo de des-
pertador por muitâs e muitas mânhás-madru-
gadas!

O tempo foi passando e o relógio Ìá estava,
lirme e forte, até que um dia a Francisca náo
acordou a tempo para comparecer a uma reu-
nião entre pais e professores nâ escolâ (estâs
reuniões sáo importantes para melhor compre-
enderrse o comportâmento da criânça perantê
a sociedade que a envolve). Foi uma "guerra
dos diabos"! Os pais dos "guris" estavam espe-
rando a "dona" Francisca desde as I ÌÌoras ala
manhã daquele sábado; enquanto isso ela es-
tava mui bem acomodada, roncando a todo
vâpor, a cerca de 15 km da escola! A "tia"
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Frâncisca quando acordou já passava do meio-
-dia e... já era tarde: "Inês is dead" !

Na segundâ-Íeira seguinte teve de inventar
muÌtas estórias (uma só náo iria satisÍazer à
Diretora do estabelecimento de ensino!), io-
das elas, infelizmenüe, "náo colâram"! Recebeu
um "bruto pito" da Dheiora que fez com que
a "tia" Francisca perdesse o rebolado por uma
semana!

Bem. . ., não é necessário dizer o que me
aconteceu: na primeira oportunidade que nos
encontramos "face to Íace" quase fui "degoìa-
do" pela "maninha". Náo resolveram os meus
argumentos de que o relógio despertâdor sô
despertava quando houvesse energia elétricâ;
na Íalta destâ... o "jeito" era acordar por si
mesmo!

- "Você disse que o 'bichinho' funcionava
mesmo sem 'luz'. Inclusive, lá dentro, tem uma
'pilha' pâra isso, náo é, seu... (censurâ)?!"

- "Olha, disse-lhe que o relógio funciona
mesmo sem'luz'porém é incapaz de desper-
taÌ-lhe nesia condição especiâl e. . . " (náo pude
continuar).

- "Entáo, me fâz o Íavor de levar esta 'por-
caria' daqui e me devolva o meu querido des-
pertâdor; ainda que feio, bârulhento e ultrâ-
passado, como você diz, nunca me deixou 'na
máo'. Fora do meu quarto, seu bucéfalo, você
e seus malditos inventos que sáo táo malucos
quanto você!"

Não tive outro remédio senão retirar-me do
"recinto", um tanto humilhado e ofendido nos
meus bÌios! Imediatamente consultei a "espe-.
cificação" do "kit" adquirido e veriliquei que
não existia quâlquer menção âo caso sucedido:
consultei as demais "caracterlsticas" dos ou-
tros Íornecedores de outros "kits" de relógio
e... "necas" de menção para este caso espe-
cÍfico! AÍ fiquei mais irritado; por que não
havia previsto isto? Ah! Seus "danadinÌÌos". , ,
se eu os pego! . . .

Com o ocorrido não me restavâ outra alter-
nativa senão a de mostrar que eu poderia so-
Iucionat o inconveniente. Analisando o circui-
to (?) do "kit" cheguei à conclusão de que o
mesmo poderiâ ser adaptado paÌa contornar o
problemâ detectado pela "tia" llanciscâ (como
queimel as pestanasl A cuca? Quase "fundiu"!),

E, já que estava com a "mão na massa"
(melhor sedâ: com â bomba na máo!). resolvi
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introduzir certas modilicações que, absoluta-
mente, NÃO são encontradas (pelo menos até
o momento) nos "kits" postos à venda.

Como modiÍiquei totalmente o circuito elé-
trico do "kit", resotvi tambèm modillcar a parte

mecânica (ver folos) e, em poucos dias, lá
estava eu de volta, com o nosso relógio digital,
na casa da "Chica"! Ela, um tânto desconfiada,
aceitou o novo reÌógio mâs, para efeito de "se'
guÍançâ", conservou o seu velho e ultrapassado
despertador convencional a luncionar em "pa'
ralelo" com o eletrônico: se este Íalhasse o
outro, com certeza, iria exercer a sua Íunção
de "acordador".

- "Sabe como é", dizia ela, "gâto escal.
dado. . . "

Quando estava terminando de escrever este
artigo a "tia" Francisca, em virtude do ótimo
desempenho do meu presente (o novo, é clâ-
ro!), deu-me o velho e ultrapassado desper-
tador, que hoje iaz num túmulo sóbrio no
cemitério "Lixo"!

GENERALIDADES

o primeiro proieto de um relógio digitâl
eÌetrônico que pude âcompanhar foi publicado

nas Revistas de números 320 @e1/14, pg. 73\,
321 Can/75, ps.58) e 322 (levl?s, ps. 68). Esse
projeto, de autoria de Maurice Gian e Paulo
Cesar Maldonado, empregava circuitos integra-
dos (T'TL) como elementos discretos. Para a
época o projeto era ousado e, além de ser eco-
nomicamente inviável, exigia uma boâ dose de
coragem por parte do montador, que deveria
ter bastante prática em montagens. Como os
próprios autores escreveram na ocasião: :'era

um plojeto maluco âinda que marâvilhoso!".

Acontece que desde então muita água rolou
e não iardou muito para que o projeto dos
confrades licasse totalmente ultrapassado (ex-

ceto didaticâmente), em virtude do lançâmento
no mercado comerciaì de integrados de 40
pinos que oferecem melhores caracteristicas

- funcionais e de serem muito mals econômicos'
apresentando um reduzidlssimo tamanÌÌo e re-
querendo u'â menor mão-de-obra parâ a sua
montâgem! É o caso, por exemplo, do integrâ-
do 3&'?, da Fairchild, lançâdo no mercado
nâcionaÌ há uns três anos, aproximadamente,
e que hoje também se encontra obsoleto!

Mesmo com o lançamento destes integrâdos,
que continhâm um Ìelógio eletrônico, exceto
o displây e alguns componentes externos, o

365 - SETEMBRO DE 19?8

número de pessoas que podia realizar u'a mon-
tâgem desta envergadura era reduzido, devido
à gtânde quantidade de ligações externas de-
vidas, principalmente, ao display - dâ ordem
de 30 ligações, só Para o displâY!

visando atender àqueles que não possuem
muita prática em montâgens Íoram idealiza-
dos os módulos para relógios digilais (a ex-
pressáo correta deveria ser numéÍicos) eletrô-
ulcos, que nada mais sáo do que um integrâdo
que realiza diversas operações lóglcâs estando
associado, numâ mesma pÌaca, a um displey
(normaìmente de quatro digitos), como é o
caso do LT701, M41002, M41003, M41010,
M41022, M41023, MM5314, etc. (alguns destes
ainda não se encontram à vendâ no mercâdo
nacionâl),

Esses módulos fâcilitam enormemenie a
montagem. ainda que limitem a atuaçào do
projeiista. Além do cI propriâmente dito e
do display, alguns desses módulos iá têm in-
corporados, na mesma placa, elementos dis-
cretos, tanto ativos como passivos, permitindo

a conexáo de outros componentes externos à
placa, a fim de cumprir (a cargo do proie-

tista) certas funções importantes, muitas ve-
zes desejadas pelo(s) usuário(s) sem, pratica-

mente. alterar o custo e a mão-de-obra!

Até que ponto chegará a Eletrônica ninguém
saberá responder, mas, com certezâ, dentro em
breve, este proieto, bem como esses módulos
que sáo à sensação do momento, estarão totâl-
mente uìtrapâssados; talvez venhamos a en-
contÌar à vendâ módulos de relôgios eletrôni-
cos cuja menor utilidade seja, talvez, â de
mârcar intervalos de tempo devido à comple-
xidade de funções que os mesmos seráo capa-
zes de reaÌizar!

CARACTDBÍSTICAS GERAIS
DO MÓDULO MAIOz3

Como o "kit" adquirido por mim empregava
o módulo M41023 da National e como o mesmo
foi aproveitado para o relógio eletrônico tema
deste trabalho, é sobre eÌe que serão tecidas
estâs considerações de Projeto.

o módulo M41023 é formado por um circuito
integrado que utiliza tecnologia MOS, consti-
tuiÌìdo toda â lógica do relógio propriamente
dito, e por um display de quaüro digitos cuios
segmentos são Íormados por LED (diodos ele-

' tÌoluminescentes ou, simplesmente, dlodos
emlssoÌes de luz). Estas duas partes (CI pro-
priamenie dito e display) estão incorporadas
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e ligadas entre si adequadamênte numa mes-
mâ plâcâ de circuito impresso, cujo compri-
menio é de 84 mm, largura de 38 mm e espes-
sura de 20 mm; alén destas duas partes veri-
flca-se â presença, na mesma placâ, de diYer-
sos componentes discretos, tânto ativos como
passivos, cuja finalidade é â de fornecer a
devida interface entre o circuito do relógio e
os circuitos de entrada e saida externos.

Os pontos de acesso de entrada e sâlda para
o módulo estão contidos na plâcâ acima men-
cionada de forma que a sua conexão aos even-
tuais componentes externos pode ser feita,
simplesmente, através de fios comuns.

Como Já disse, o dispìay está contldo em um
único bloco, onde estão encapsulados os qua-
tro digitos (melhor será: onde estão encap-
suladas as partes mecânicas, em número de
cinco, que fornecem os quatro digitos e os três
pontos); estes dÍgitos de âproximadamente
1? mm de altura permitem, devido ao seu ta-
manho, uma perfeiüa visualização aié distân-
cias de cinco metros; quando acesos sua cor é
vermelha.

Â luminosidade do display pode ser contro-
ladâ, externamente, de maneira contínua atra-
vés de uma resistência (10 kO) variáveì, ou
âpenas em dois niveis discÌetos através de um
interruptor: máximâ Ìuminosidade e lumino-
sidade atenuâda.

Em condições normais, o display apresentâ
as hoÌas (H) e minutos (M), sendo que as
dezenas das horas ficarão âpagâdâs quando
cotresponderem à zeto - o mesmo não ocorre
com âs dezenâS dos minutos. Assim, se a horâ.
num certo momento, Íor I horas e 5 minutos,
o display indicará 9,05, ao invés de 09.05.

Á sepâração entre os dois dígitos das horas
e os dois dos minutos Íica a cargo de um peque-
no ponto (LED) que fica piscando continua-
mente a uma freqüência de 1 Hz durante o
Íuncionamento do relógio. A pulsâçáo do ponto
pode ser omitida caso o projetistâ âssim o quei-
ra; nestâs condições, o ponto ficará permânen-
temente âceso (sem plscaÌ).

É dada ao montador ou usuário a opcão
pela disposição de 24 oa 12 horas no display:
na primeira opção (24 h) o display apÌesen-
târá o formato de 0.00 até 23.59; na segunda
opção o display iará uso de um ponto (LED),
situado na pârte superior e à esquerda, o qual
manteÌ-se-á apagado nas doze primeiras horas
do dia (madrugada e parte da mânhã do dia)
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e acenderá nas outras doze horas restantes
(târde e noite), distinguindo com isto u'â mes-
ma hora na parte dâ madrugada (ou manhá)
da mesma hora na parte da tarde (ou noite);
por exemplo, se a hora indicada é 8,10, isto
representa th e l0min. da manhá; estâ mesma
horâ, porém à noite, será indicada no display
como .8.10.

O acerto dâ hora pode ser realizado por dois
métodos: râpido e lento. No primeiro âs horas
avançam à razão de t hora por segundo e no
lento são os minutos que assim avançam. Âqui
se Íazem necessárias duas observações: o acer-
to de minutos (acerto lento) não é indepen-
dente do das horas; isto quer dizer que se
fizermos "correr" os minutos, chegará o ins-
tante que estes farão incrementar as unidades
das horas em umâ unidade (isto sè veriflca
quando os digitos dos minutos comutam de
.59 para .00); a outra observaçáo é que a cada
incremento de uma unidade dos minutos o
contador de segundos é levado a zero automa-
ticamente.

Na falta de eneÌgia eÌétÌica a contagem do
tempo continuará graças a um oscilador (RC)
interno que Ìecebe alimentação de uma pe-
quena bateria; o dispÌay, porém, será automa-
ticamente desligado, o que faz aumentar a vida
útll da bateria. Além do desativamento auto-
mático do display na faìta de energia elétrica,
serão também cânceladas automaticamente to-
das as demais funções do relógio, o que, con-
venhamos, é indesejável.

O módulo tanto pode ser utiÌizado em locâ-
lidades em que a Íreqüêncla da rede elétÌica
é de 60 ou 5O Í12 - pâra este último caso
teÌemos que levar ao potenciaÌ "-" o pino
adequado do integrado.

A âllmentâção do módulo requer duâs ten-
sões distintas: uma de 3,6 volts para aÌimentar
o display (do tipo ânodo comum) e outra entÌe
7 e 1l volts para alimentar o resto do módulo,
ou seja, o circuito integrâdo propriamente dito.

O módulo M41023 está dotado de um tem-
porizador programável de até 59 minutos que
permite desligar qualqueÌ aparelho elétrico ou
mesmo um rádio â pilhas, uma vez decorrido
o tempo pré-programado; com isto o usuário
pode dormir tranqúilamente escutando músi-
ca, por exemplo, sem ter a preocupação de
desligar o rádlo ou a vitrola - em época de
veráo, o circuito poderá desligâr o ventilâdor
ou mesmo o ar condicionado, poÌ exemplo, após
um tempo progrâmâdo (até 59 minutos), sem
que o usuário Íaça o minimo esÍorço!

I
I
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Âpliceção tlplca para o móduto MAr023. Á pâí€ d€ntro
da linha trac€lada coÌÌesrEnde às llsâçõês tnternâs c ãos
component€s do móatülo. a paÌte Íoia (ra rrnhâ traceiâda
corrêspondc às liaa(õe! exteÍras a ser€m r€âÌtzadâ! pâÌr
esta aplicâ{ão. (os varoÌes dos Ìcsistores €stão expÌessos

'em ohms e os dos câpr.ttores em mtcÌolarads).

o módulo produz um tom (modulado) de
alarme quando chega a hora programadar a
fim de cumprir a função de despertador; po-

derá, inclusive, nesia condição, ligar um rádio
ou qualquer outro dispositivo elétrico, a fim

. de acordar o "dorminhoco", ficando assim du-
rante. no máximo, 59 minutos, ou âté o ins-
taníe em que seia desativado; se a desativação
for reaÌizada através do comando "snooze'
(soneca). nove minutos após â interrupção
voltarão a ser ativados, a,utomaticamente, os
"dispositivos" de despertador; esta fase repe-
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tir-se-á todas as vezes que âssim for procedido
duranie um peÌiodo máximo de 59 minutos
a contar da primeira vez; a lnterÌupção real
do alarme é reaÌizada atÌavés de um outro
comando especial; se esia interrupção for mo-
mentânea, no diâ seguinte o relógio, na mesma
hora programada, irá exerceÌ a funçáo de des-
pertador e, se for realizada de uma forma fixa,
esta funçáo será inibida durante o período em
que a entrada correspondente do módulo esti-
ver aterradâ pelo interruptor; de qualquer Íor-
ma o ponto (LED) no canto inferior direito
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do dispÌay será apagado, informando que a
função despeÌtador foi inibida.

Além disso, o módulo em questão permite
que sejâm visualizadas as unidades dos minu-
tos e as dezenas e unidades dos segundos poÌ
meio de um outÌo contacto. Através de um
outro contacto, não momentâneo, podem ser
inibidas as funções de alusie (avanço rápido
e lento) das horas e minutos: isto visa evitaÌ
que o acerto das horas venha a ser modificado
acidentâlmente.

Figu.â 2

ldentlficâção do3 pinos rlo
(vi.to Po. cima).

O módulo possui ainda umâ saída que indica
a passagem de um dia completo, permitindo
assim associâ-lo a circuitos lógicos externos
de forma que, através de um outro display,
obtenha-se a fu4ção calendário, enire outrâs
aplicações.

A iigura l mostra o esquema do módulo
MÂ1023 e uma aplicação tipica para ele, en-
quanto a figura 2 âpresènta a sua pinagem,
onde:

2 3 4 5 6 7 8 9 t0t f  t2t3 t4 t5 tó 17 18 19202122232425 272A

i iiii iiiiiiiiiiril iiiii iiiil r r l r ; i ì r ' t t r l r t l r i

: ; t* trii iË: *ll t il iiiËiiiit

pinos 1e 2 (Vrm)

pino 3 (bat. in)

pino 4 (Vcr)

pino 5 (osc.)

pino 6 (brilho)

- entrada de 3,6 voÌts CÂ (eficazes) que âpós a retificação (onda com-
pletâ) através dos diodos DM3 e DM4 irá alimeniaÌ o displây (anodo)
- f iguÌa 1;

- entrada do "+" da bateria de emergência;

- entrada de I volts CA (elicazes) que após. a retificação através do
diodo DMl (fig. 1) e Íiltragem pelo capacitor eletrolÍtico CM1, ali-
mentará o CI, propriamente dito, âtravés do resistor RM4 de 220 ohms;

- entradâ do oscilador de emergència formado pela rede RC constituida
por P2 e CM4 - f iguÌa 1;

- entrada para o controle de luminosidade do display, a qual é minima
quando este pino Íor âterrado (pino ? ou 8); no caso, este controle é
realizado de maneira continua através do resistor variável P1 -
figura 1;

- terra do módulo: entradâ do "-" da bateÌia. do CT do secundário
dos 3,6 volts e dos 8 volts (f ie. 1); estes dois pinos estão interl igâdos
entre si na placa do módulo (fig. 2);

- controle do ponto de separação dos digitos das horas e minutos:
quando aterrado, o LED refeÌente a este ponto não oscilâ, permane

pinosTeS(terra)

Ì,r iro I  (colon)
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pino 10 (50/60 Iü)

ptn:o \L <1U24)

ptno 12 (aj. ráP.)

pino 13 (âJ. len.)

pino 14 (peÌm.)

pino 15 (seg.)

pino 16 (âlârme)

pino 17 (sleep)

pino 18 (des. al.)

cendo aceso: quando âberto, o LED piscâ na freqüência correspon-

dente a 1/60 (ou V50) da Íreqüência da rede ou do oscilador de

emergêncta:

- permite conectar o módulo tanto para r€des elétricas de íreqüència

de 50 IIz como 60 Hz: para o primeiro câso este pino deve ser aterr&do'

ou seia, ligado ao pino ? ou I e deve ser deixado em aberto para o

caso (mais geral) de 60 Hz;

- permite a seleçáo de modo 12 ou 24 horas; pâra o primelro caso basta

deixar o pino sem conexão e parâ o modo 24 horas devemos aterrálo
(pinos ? ou 8);

- permtte o avanço, ou aiuste rápido, das horas (uma bora e cada

segundo), enquanto este pino estiveÌ aterrado;

- possibtllta o avanço, ou aiuste lento, dos minutos (um minuto a cada

segundo) durante o perÍodo de tempo que estâ entrada estiver sendo

aterrada;

- quando esta entrada estiver âbertâ, as íunções ajuste rápido (pino 12)

e ajuste lento (pino 13) seráo inibidas para a Íunçáo de acerto das

horas; ocorrerá o contrário quando for colocada â nivel lógico L

(batxo), ou seia, atelrada;

- possibilìta a visualização das unidades de minutos e de segundos ao

invés das horas e minutos, desde que a esta entrada seja aplicado um

nivel de.tensão L (bâixo); exempliÍicando: suponhamos uma indi-

cação visual normal, de 18.32 (18 horas e 32 minutos) no display;

se este pino for aterrado ver-se-á no display 2 minutos (provenientes

do númelo 32 - minuios) e, digamos, 56 segundos, ou seja, 2 56 para

esle caso;

- possibilita, quando aterrâdo, visualizâr no display a hora de despertâr

ao invés da hora certa; aterrando simultaneâmente esta entrâda e o

pino 12 (ou 13), a hora de despedar avançarâ rapidamente (ou len-

tamente), sem no eÌrtanto interÍert nâ hora real marcada anterior-

mente no display:

- quando esta entrada foÌ aterrâda. ainda que momentaneamente' o

môdulo. através de adequadas interfaces, poderá ligar qualquer apa-

relho elétrico ou mesmo um rádio de piÌhas do tipo médio a grande;

por outro lado o display, ao invés da hora certa, indicará através

' des dois digitos da direita o tempo (em minutos) que os dispositivos

acima mencionados licaráo âcionados: passado este periodo (mâximo

de 59 mtnutos), estes mesmos dipositivos seráo desativados automa-

ticamente; o pe!Íodo de temporização pode ser variado de 1 a 59

minutos, bastando para isto aterrar este piuo (os dispositiYos a serem

comandados seráo imediatâmente ligados) e o pino 12 para um avanço

rápido ou o pino 13 parâ, um ajuste mais Íino do perÍodo de tempori-

. zaaâo - esta função é ideal para todos aqueles que gostam de dormlr

escutando música ou mesmo de Ìer (como é o meu caso) anies oe

pegar no "ronco", sem preocupar-se de desligâr a lâmpada do abajur;

- esta entrada é usada para desligar o alarme, atravès do seu aterra-

mento: se for feito um contacto momentàneo â funçáo despertador

será inibida para aquele dia e só voltará a repetir-se no dia seguinte

à hora programada (pino 16); estando constantemente aterrâda' a

função de despertâr náo 6erá cumpridâ (isto se âplica pâra oS Íins
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plno l9 (soneca)

pino 20 (s. 24h)

de semâna ou para os dias que o usuário não quiser acordâr através
do relógio nâ hora estabelecida r; em qualquer dos dois casos verif i-
caremos o apagamento do ponto (LED) situado embaixo e à direitâ
no display, enquanto o nivel lógico nesta entrada for baixo, indicando
ao usuário que a função "despeÌtâr" foi inibida paÌa aquele dia (pri-
meiro caso) ou que está inibidâ (segundo caso);

- esta entrada, quando momentâneamente aterrada, permiter sob certas
condições, reâlizar duas funções distintâs, â saber:
a) despertador repetitivo

no momento em que for dado o alaÌme (funçáo desp€rtar), o ater-
ramento momentâneo desta entrada iÌá silenciá-lo dUrânte nove
minutos; uma vez decorrido este periodo 'verificar-se-á um novo
ativamento (auiomático) do alarme; ateÌÌando-se novamente esta
entrada, após um novo disparo do aÌâÌme, este será silenciado
como da primeira vez, poÌém yollarâ a soar depois de decoÌridos
nove minutos - esta seqüéncia repetir-se-á durante 59 minutos,
a contar da hora de acordar, quando esta operação será desativada
automaticamente, indo repetir-se somente no dia seguinte; esta
Íunção, como a própriâ designação indica - "soneca" - é útil
para aqueles que voltam a dormir após o desligamento do des-

. pertador; â interrupção manuâl deste processo é obtida pelo ater-
Ìamento momentâneo da entrada "des. al." (pino 18), como vimos
atrás:

b) interrupção manual do peÌÍodo de temporização
estando um aparelho elétrico conectado, através do relógio, à sua
fonte de alimentação durante um certo período de tempo previa-
mente programado, pode ser que o usuário deseje, por qualquer
motivo, interromper, manualmente, o pÌocesso de temporizaçào;
é aÍ que entra este pino: o seu aterramento lará desligar todos
os apaÌeÌhos comandados pelo relógio, intelrompendo a tempori-
zaçáo (o período restante de temporização ficará armazenado nâ
memória do relógio, o qual seÌá decrementado automaticamente
mlnuto a minuto, até que o mesmo seja levado a zero); exempli-
ficando: suponÌìamos que foi programado o peÌíodo de tempori-
zação de 30 minutos para o desligamento de uma luz de cabecelra;
se o usuârio, decorridos 20 minutos, quiser desligâ-lo, bâstãrá atl
vâr esta entrada, porém flcarão armazenados os 10 minutos res-
tantes da tempoÌização; se o usuário, tÌês minutos após o desÌi-
gamento do abaiur, quiser ligálo, terá esta condiçáo por mais
sete minutos (sem fâzer qualquer tipo de programâçáo), que umâ
vez decorlidos serâ desligado; se, no entanto, o abajur Íor ativado
âtravés do relógio 10 (ou mais) minutos após o primeiro desati-
vamento acima, o usuário diõporá, âutomaticamente, de no máximo
59 minutos o abajur ligado, isto porque a "memória' do relógio
teve tempo suficiente pâra decrementar atê zero o seu tempo-
rizador;

- saÍda de 24 horas - Íornece uma onda quadrada de periodo igual
ã 24 horas; nas 12 pÌimeirâs hoÌas do dia, em nivel H (alto) e nas
12 restantes em nivel L (baixo); esta saida permúte, entre outlas
aplicações, realizâr âtravés de circuitos divisores externos a função
calendárÍo que, através de um outro display, indicârá o dia, mès, âno,
dia da semâna, etc.; também pode ser empregada esta onda para
ativar, âtÌavés de um relé ou triac, uma làmpada com o intuito de
iluminar urD determinado ambiente em cada meio dia. etc.:

- nestâ saida verifica-se, em condições normais, um nivel de tensào
alto; quando porém é âterrado o pino 1?, ainda que rapidamente,
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um fádio

esta saída comuta para o nivel baixo (aproximadamente zero volt),
e assim permanecerá até que se escoe o tempo programado pelo usuá-
rio (até 59 minutos)' quando, automaticâmente, retornará ao nivel
alto; o nÍvel baixo também se fará presente nesta saÍda todâs as
vezes que â hora indicadâ no display coincidir com â hora progrâ-
mada pâÌa despertar; este nivel baixo poderá, sob qualquer condição,
ser empregâdo paÍa. comandar ciÌcuitos externos, que por sua vez
comandarão, por exemplo, circuitos elétÌicos de "potência"' como uma
vitrola, um Ìádío, etc.;

pinos 22 e 23 (rádio "-" e rádio "+") - estes pinos correspondem, respectivamente, ao coletor
e €mlssor de um transistor PNP (flg. 1), que é comandado através de
sua bâse pelo nÍvel lógico presente no pino 21; este trânsistor poderá,
por exemplo, fazer comutar um relé ou alimentar da própria fonte do
relógio (fig. 3) um tádio médio ou mesmo alimerÌtâ-lo da própria

fonte (Pilhas) do rádio;

pino 24 (s. al.) - saida de âlarme - em repouso o nÍvel de saldâ é alto; quando é
chegada a hora programada para o despertadoÌ, verifica-se neata

saÍda uma onda quadrada de 800 Hz modulâda do tipo "tudo ou nadâ",

l l tF/.
P/i  (Prno 27ou 2 sÌ

Ex ÁcÃo ,
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tr'lguÌr !t

I.ollla d€ onda (ÍoÌa alê êscâla)
de saídr do llno 2{ alo móalülo.

pinos 25 e 26 (s. faì. "

na razão de zHz (Ìlg- 4) - este sinal pode excitar um estágio ampli-
ficador adeqüâdo que será capâz de &cordâr o maior dos ,,dormi_
nhocos";

-" e s. fal. "+") - saidas pâra o alto-falante - estas saídas destinam-se
à conexão de um pequeno alto-falante que é comândado por um
traÍrsistor que Íunciona como amplificador de poténcia do sinal pro_
venienie do integrado presente também no pino 24; a potência desen_
volvida é suficiente para acordar o usuârio:

pinos 27 e 28 ("+") - estas duas saidas, que estão interligadâs entre si na plâca do módulo.
correspondem à alimentação ,,+" proveniente dos I volts do trans_.
foÌmador ou da bateria quando lâÌtar energia elêtrica domtciliar.

Como vimos, o módulo M41023 é bâstante
sofisticado, permitindo ao usuário uma séÌie
de opções que nem sempre existem na maioria
dos integrados de relógios eletÌônicos à yenda
no mercado, isto sem falar na facilidade de
montagem, instâlação e custo!

Por incrÍvel que pareçâ, o módulo possibiÌita
mals duas funções âlém das enumeradasl
Aterrando-se simultaneamente as entTadâs
"aj. ráp." (pino 12) e "aj. len." (pino 13) a
hora certa, indicada no display em condições
normâis, é levâda para 0.00 (meia noite) ou
para 12.00 (meia noite), conforme, respectÍ-
vamente, o modo de operação seja de 24 ou
12 horâs (pino 11); o mesmo acontece para a
hora de dêspertar, se estas duas entradas (pi-
nos 12 e 13) e a entrada do alârme (pino 16)
forem simultaneamente âtenadas. Todos os
LED que compõem o display podem ser tes-
tâdos: basta aterrar simultaneamente as en-
tradas "alarme" (pino 16) e "sleep" (pino 1?),
quando se verá no display a configuraçáo
Ìnostrada na figura 5, ou seja, todos os seg-
mentos e pontos do display estarão acesos du-
rante esta operação.

Agors, imâgine o caro leitor que ainda se-
jam ânexadas mais soflsticações ao Ìelógio!
O mesmo mais se parecerá a um mini compu-
tador! E... isso é possÍvel!

38
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Figula 5

ÀsDecto ato display quanato são atlvailã3, siEüttanêamen-
tq as €|rtrâdâs do mód,uro.

Infelizmente, não é só de rosâs que é Íeiio
o mundo! O módulo apresenta alguns graves
deleitos, se é que podem ser considerados como
tal:

- o primeiro (já comentado) é o de não des-
pertar o usuário quando faltar energia elé-
trica;

- o segundo é que se fizermos uso do tempo-
rizador (pino 21) para comândar um tele-
visor, por exemplo, antes de ir dormir, na
hora previstâ para despertar o usuário o
módulo voltará a ligar o TV, o que nem
sempre é desejável;

- já que o módulo é tão complexo, poderia
ter sido incorporado ao mesmo a funçãó
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calêndário (para quairo anos), o que não

o lria encarecer e Íacilitaria enorm€mente
o trâbalho ílo eventual projetisia-montador.

Felizmente estes pormenores não invâlidam

o módulo, tanto que os dois primeiros Íoram

sanados no meu proieto; o últ imo' o será'..

em outra ocasiáo!

Já dtsse que o grau de sofisticação do mÓ-

dulo pode ser ampliado. As "mudanças" bâ-

sicas sáo:

- controle de volume do tom de âlarme;

- controle do tom de alarme;

- supressão de contâc|os mecânicos por con-

tactos do tlpo de toque, que diminuem subs-

tancialmente o custo do relóglo em si, etc.

O transformador especial de dois secundá-
rlos (que é muito caro) tâmbém pode ser subs-

tituÍdo por um convencionâl de maior correqte
(verifiquei na práticâ que o transformador em-
pregado no "kit" é insuÍiciente, em termos de

corrente, para excitar o alto-Íalante em um

nivel sonoro relativamente alto: o alto consu-

mo provocado nestas circunstâncias motiva o

surgimento de um alto "ripple" nâ tont'e -
bem precâria - de allmentação, provocando

um tom de 120 Hz no alto-Íalante bem desa-
gradável - em laboratório cheguel a colocâr
um capacitor de 2 000 pF de íiltragem para

diminuir o fenômeno, poÌém não satisÍez ple'

namente, inclusive, como Yeremos adiante' um
coDsumo de mâis 30 mÂ faz baixar a tensão a
ponto tal que o módulo deixa de Íuncionâr

satisÍâtoriamente ! )

Ouiras caracterÍsticas do módulo e do "kit"
por mim adquirido serão vistas no decorrer
do trabalho.

COMPARÂçÃO DOS DESDMPENIIOS
DOS R.ELÓGIOS

Áqui são descristas as Íunções capâzes de

ser reâllzadas peÌo novo relógio, bem como
serão mostradas as suâs partlcularidâdes, Ía-
zendo-se, sempre que possivel, uma compara-

ção entre o rovo ciÌcuito com o circulto ori-
ginal do "kit" adquirido; isto visa Íornecer

subsidios ao leitor Para a opçáo entre eomprar
um "kit" ou Íazer o seu próprio relógio' de
"fio a pavio"!

FÜNçÃO NOYO BEIôGIO .rIT' DO BEIóGIO

Alimentação através da rede
elétrica, tanto em 110 como
em 220 V CA Sim Sim

Tipo de trânsÍormador em-
pregado na interface de ali-
mentação

Convencional de apenas um se-
cundário, com uma corrente mâ-
xima de ?5O mA

Especial, de dols secundários
(3,6 e 8V CÂ), corn uma
corrente total mâxlma de
250 mÂ (?)

Tipo de filtragem
- Para 6,3 V

- Para 8V

Onda completã, com capacitor
de filtragem nâ entrada (680
pF), náo apresentando capaci-
tor de Íiltragem na saida

Ondâ completa, com capâcitor
de filtragem na entrada (680 pF)
e na saida (100 uF')

Onda completa,. sem capaci-
tor de filtrâgem na entrada
ou na saida

Meis ondâ, sem capacitor de
filtragem na entradâ, Porém
com um câPacitor de 100 PF
na saÍda

Estabiüzação das tensões CC

- 3,6 V
- 8V

A tlansistor e zener
A trânsistor e zener

Nenhuma (1)
Nenhuma

Quantidâde de componentes
externos âo módulo, tânto
discretos como convertclo-
nals
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rUNçÃq NOVO REIIGIO "KIT' DO BELóGIO

Quantidade de funções PossÍ
veis de seÌem realizadas 26 (no mínimo)

Comandos do Ìelógio '7 por toque (sem contactos me- Todos através de contactoõ
cânicos externos); 4 por "tÌ im- mecànicos do tlpo NA (nor-
pots" internos; 3 por chaves do malmente abeÌto), .numa
tipo "liga-desliga" externas; 2 quantidãde de três
através de "straps" internos e I
através de contacto mecânico
do tipo NA, externo

Aproveita a Íreqüência dai
Ìede para a coniagem do
tempo Sim Sim

I
ll

oscilador interno (de eme!-
gência), com ajuste, âlimen-
tado através de uma bateria
de I V quando da ausência
da energia dâ rede Sim Sim

Funções
- visualização direta das ho-

ras e minutos quando hou-
ver energia sim

* Nâ falta de energia o dis-
pla,y é automaticamente
desligado e o oscilador in-
terno é ativado Sim

- Visualização das horas e
minutos mesmo na lalta
de energia Sjm

- visuaÌização dos segundos
com ou sem energia sim

- 
Visualizaçáo no displaY
das demais funções
a) com energia da rede Sim

b) sem energiâ da rede Sim

- Ajustes das funções
a) com energia da rede Sim

. b) sem energia da rede Sim

- Possibilidade de variação
do tom de alarme Sim

40

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim, entre as Ìealizáveis

Não

Sim, entÌe as realizáveis
Não

- Despertador com um tom
de alaÍme modulado
a) na presença de energia

elétÌica Sim Sim, pârâ alguns "kiis"
b) na ausência de energia

elétrica Sim Não, para nenhum "kit"

Não
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FUNçÃO NOYO R'DLôGIO "KIT" DO RELÓGIO

- Possibilidâde de variação
do volume do tom de ala!-
me Sim Não

- Opção peÌo modo 24h ou
l2h Sim, através de "strap" Não (fixo para 24h)

-Temporizâdor programá-
vel de até 59min.
a) para âparelhos elétrl-

cos Sim Não

b) para rádio (mesmo na
falta de energia elé-
trica) Sim Não

- Opção de despertar com
músicâ
â) na presença de energia

elétrica Sim Não

b) nâ âusência de energia
elétrica Sim Não

- Modos diferentes de acor-
dar Três Um (pelo alarme)

- Controle de luminosidade
do displây Sim (continua) Não

- Possibilidade de inibição
dos ajustes rápido e len-
to da hora indicâdâ no
displa]' Sim, através de "strap" Não

Tamanho da caixa PequenaMédia

Custo Cerca de 25Eo mais caÌo que o
preço médio dos "kits" à venda

Máo-de-obra parâ a sua cons-
trução Grande Reduzida

Caixa em plástico com visor
de acrílico vermelho Sim Sim, sendo que em âlguns

"kits" a câixa é de âluminio
(branco ou dourado)

Consumo
* Em repouso Prâticamente iguaÌ ao dos..kits"

- Em operaçáo total Llgeiramente maior que o dos
kits"

(1) O autor crê que o transistor 2N4401 (fig. 1) do módulo forneça uma tensão de referência.
aproveitando a junçáo coletor-base-emissor deste transistor, para esta função,

Com isto temos uma idéia de quâo soflsti- Como este tÌabalho foi dividido em três
cado está este projeto em reÌação ao dos "kits" publlcações sucessivas, achei conveniente li-
colocados à venda no mercado especializado. berar de imediâto a. listâ de material do reló-
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gio, pois, assim, o eventual montâdor irá pro- TÌtuÌtpots
videnciândo, à medida do possÍvel, toalo o ma-
terlal necessário, uma vez que a realizaçáo 1 - 10 kO
práticâ do relógio, coÍlo outra qualquer mon- 1 - 220 kíl
tagem, requer a pÌesença de todos os compo- I - 470 kO
nentes a fim de que o interessado taça as I - 1 Mg)
devidas modificações do "Ìây-out", provenien-
tes das diferençâs de tamanho Íísico dos com- Capacitores
ponentes dlscretos empregados no mesmo. As
instruções que se seguiráo devem ser lnterpte- I - 680 pF - 25v (eletrolítico)

tadas como meÌa oricntaQão IlaÌa o montaaloÌ. 1 - 4,? pF - 16V (eletrolitico)

LISTA DE MÁTERIAL

SeÍúconalutoÍes

Integrados:
1 - M41023
1- MC14049, CD4049, etc.
1- CDt001 ou equlvalente
1 - N8555, p4555, etc.

T!ansistores:
1- 2N3055
t - TIP 414 ou TIP 418
1 - TIP 42Á ou TIP 428

Dlodos:
5 - 1N4002 ou 1N4003
I * zener 3,9 v/1 \ry (1N4730)
1 * zener 11 v,/1 v/ (1N4?4r)

ResisÍoÌes (todos de 1/4 W, salvo menção em
contrário

1 - 4? O - L/2W (amarelo - violeta -
preto)

1-680
1- 100 0

1- 390 0 -  1W

1 * 4?0 0 -  lw

1-1kO

1-1,2kO

t-2,2kQ

1-220kQ

1- 390 ko

1-560kO

7-4,7MO

42

(azul-c lnta-preto)
(mârrom - preto -
marrom,
(Ìarânja - clnza. -
marrom)
(amarelo * violeta --
marrom,
'(marrom - preto *

vermeÌho)
(marrom - veÌmelho -
vermelho)
(vermelho - vermelho
- vermelho)
(vermelho - vermelho
- âmarelo)
(laranja - cirlza -
amarelo)
(verde-azul-ama-
relo)
(âmarelo -- violeta -
verde)

Diversos

1- soquete "dua1-in-l ine" (d.i. l .) de 16
pinos para o CI MC14049

1- soquete "dual- in- l ine" (d. i . l . )  de 14
pinos para o CI CD4001

1 - soquete "dual-inline" (d.i. l .) de 8
pinos para o CI N8555

1 - dissipador, com furos, para o trânsistor
2N3055, do tipo "quádruplo U", de di-
mensões 8,5 x 3.7 cm

1 - alto-fâÌante de 2" a 2,5" - 8 O
1 - relé SCHRACIT do tipo RU110006 (bo-

bina para 6 volts CC)
1 - "reed-relay" SCHRACK do tipo RU610106

(bobina para 6 volts CC)
3 - chaves do tipo rosca, 1 pólo x 2 posi-

ções, do tipo JOTO ou CBK
2 - jaques do tipo mÌniâtura e seus respec-

tivos machos (preferir os jaques i4por-
tados eIn que seus elementos estáo in-
corporados num receptáculo de plástico
lotalmente vedado)

1 - botão de rosca do tipo NA (normàl-
mente aberto) - tamanho médio

1 - transformâdor U0-220 V/12 V - 500
ou ?50 mA

1 - fusÍvel, com o respectivo portâ-fusÍvel
miniâturâ, do tipo roscâ, Para 100 mA

1 - placa cobreada para circuito impresso
de dimensões náo inferiores a 14 x 14 cm

1 - bateriâ de I V com o respectivo "clip"
ou "rabicho"

2 - metros de solda de 1 mm (60/40)
2 - folhas de decalques ácido-resistentes do

tipo ALFAC 8.C.941 ou equivâlente (l i-
nhas retas de aproximadamente 1mm
de espessura) (*)

1- folha de decaÌques ácido-resistentes do
tipo ALFAC 8.C.994/1 ou equivalenie
(para CI)

1 - Íolha de decalques ácido-resistentes do
tipo ALFÁC E.C. 997/2 ou equiv&lente
("bolinhas") (*)

1- folhâ de decalques ácido-resistentes do
tipo ALFAc E.C. 916 ou equivalente
("bounhas") ( ')

REVISTA MONITOR de Rádio 6 Televisão



9 - metros de fio flexÍvel bem fino, de pre-
lerência em várias cores

I - metro de fio bllndado do tipo encapado
1 - metro de fio rigido eícapado e Íino
2 - metros de Íio paraleìo do tipo 20 A\ry'c

ou 22 A1VG
1 - tomada "macho" do tipo chato (PIÁL)
1.- tomada "fêmea" do tipo chato (PIAL)
1 * bisnaga de "Durepoxi" de secagem rá-

pida
14 - alfinetes convenclonais do tiDo usado

pelas costureiras
1 - chapâ de acrÍlico vermelho de dimen-

sões não inÍerlores a 13 x 13 cm (este
material pode ser âdquirldo em qual-
quer serralheria que trabalhe com alu-
minio) (*")

3 - parafusos 1./8" x 1,5" de metâl - ca-
beçâ redonda ("limão")

4 - paiafusos 1/8" x 314" de metal - ca-
beça redonda ("l imão")

2 - parafusos 1/8" x l/2" de metal - ca-
beçâ redondâ ("Ìimão")

2 - paÌâfusos l./8" x 3/8" de metal - ca-
beça Ìedonda ("l imão")

22 - porcas de metal para os parâfusos
acima

I - câixa de plástico: um porta-espelho Ía-
bricado pela encontrado
à venda em grandes supermercados.

Mesbla, Sears, etc.; a cor fica a cargo
do monÌâdor; no entanto, â cor reco-
mendada é a branca, que fornece um
ótimo contraste com o acrÍlico verme-
lhô e se âdapta â quâlquer estilo de
móvels

OutÌos

- pallìa de aço bem Íina (do ütpo "Bom-
-Bril"), percloreto de Íerro, fitâ isolante,
furadeira elétrica, ferro de soldar (até
no máximo 30 W e de ponta fina), alicate
de corte, alicate ate bico, escova de âço,
compasso, serra para metâI, lixa, breu,
álcool, esmalte para unhas, aceton&, etc.

(*) Estas lolhas podem ser omitidas caso
se disponha da caneta especial para
circuito impresso.

("-) Poderá ser âproveitado o espelho que
vem junto à caixa plástica solicitâda.

(**") Estâ caixa é fabricada pela '?eflet -
Indústria Plásticâ Ltdâ," - Áv. Fagun-
des FiÌho, n.o 446; obviamente caberá
â cada um â escolha da câixâ que mâis
lhe aprouver.

(cont, no pÌóx. númeÌo)

ERRATA

Pedimos aos leitoÌes que anotem o seguinte erro no diagrama
esquemático da figura 26, página 73, da Revista n." 363: deverá haver
interligação entre os emissores dos transistores de saída, o lado positivo
de C3 e a junção de R9 com C4.

RHDPÚITP ETETROÌ{I(A tÏDA.

AGORA VOCÊ PODE TER UM CONTACTO
DIRETO COM OS PRODUTOS OUE LHE

INTERESSAM NO 19 SUPERMERCADO
ELETRÔNICO

RUA VITóRIA, 339 - FONES: 2Zt-0207 * 221-0ZLJ
cEP 01210 _ SÃO PAULO _ SP
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Íontrole u
mirro - Íomputudor

pffo o Íürro do Íuturo*

Âté recentemente os Íabricantes de automó-
veis têm sido gerâlmente lentos em introduzir
em seus veiculos os avanços da Eletrônica.
Entretanto, esta situâção está mudando, e está
se tolnando evidente umâ tendência definidâ
em direção ao uso de sistemas eletrônlcos nos
âutomóveis. Isso se tornou especialmente ver-
dadelro com o advento do micro-processador,
o qual abriu um& vasta gama de possibllidades
pârâ se controlar sistemas eletrônicos relatl-
vamente complexos em bases do cusio real.
Dois exemplos de micro-processadores pâra

automóveis já estão em uso, ou qgase prontos
para serem lançados no comércio; são eles
os sistemas de ânti-derrâpagemr e dlversas Íor-
mas de controÌe eletrônico de combustivel',
empregados pâra meÌhorar â economia e re-
duz-ir â poluição. Buscando apÌicações adicio-
nais parâ o futuro, o "Micros'ave Technoìogy
Center" nos Laboratórios da RcA estâ atual-
mente desenvolvendo um sistema de informâ-
gáo e segurança para o "Research Safety ve-
hicle" (RSV), patrocinado pelo "U.S. Depart-
ment oÍ Transportation".

E F. Belohoubek "
J. M. Cüsack ai

J. J. Êisho 'r
. J' n' Bose|tr "

. O principal objetivo desse progrâma é de-
senvolver um veÍculo seguro, na clâsse dos
900 kg, para meados de 1980. A Íigura 1 mos-
tra o modelo mecânico preliminar do veiculo,
o qual incluirá dlversas inovaçoes, tais como
chassi leye, com enchimento de espuma e re-
coberto de plástico, um sistema de retenção
com saco de ar destinado a proporcionar pro-
teção aos passâgelros no caso de colisões fron-
tais de até 80 km,/h, um sistemâ de Íreios
anti-derrâpantes, proteção contra impâctos
parâ pedestres, uma estrutura especial na par-
te frontal e laterais destinada a âbsotver ener-
gia nos abalroamentos em alta velocidade, etc.
Ás contribuigões da RCA para o programâ são
um radâr controlado a micro-processador e
um mostrador ("display") eletrônico para pai-
nel. o rad&r e o mostrador são interfaceados
com inúmeros sensores de segurança, locali-
zados em todo o velcuÌo, que determinam con-
dições de operação insegurâ, proporcionando
sinais de alerta e podendo controÌar a frela-
gem e aceleração através do micro-proces-
sâdor.

' Publlcação autorizada Pela

tRGn *nçíncer
.* alo "Microwave Clrcúts Technology, RCA L&boÌatoÌies, Princeúon, N.J., U.S'4."
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Moatelo ilo IìsV ("Iìosearch geÍetv
V€hlcle").

Os trabalhos no RSV começaram em meados

de 19?5: o presente periodo de desenvolvimento
yisa â exeqüibiüdâde de vários conceitos em

um velculo experimental. O Departamento de

Transportes espera fabricar protótipos até o

íinal de 19?8, seguindo-se então extensivos

testes em estradas. Uma vez que o atual sub-

slstema eletrônico foi proJetado principaÌmen-

te para demonstrar a viabilidade das diversas

Íunções, ainda será necessário um substancial

esforço, especialmenie na área do râdar, a

fim de refinar os componentes individuais
para uso real em velculos.

ESBOçO DOS DOrS STSTEMAS

À figura 2 mostrâ o diagrama em blocos do

subslstema eletrônico para o RSV. No carro

em desenvolvimento existem dols sistemas ml-

cro-computadores separados - um para o ra-

dar e um para o mostrador central e seus

sensores associados. Este ârrânjo proporcionâ

a máxima Ílexibilidade nos testes e alterações

de algoÌitmos. Entretânto, na versáo final a
malorlâ das Íunções do conputâdor será con-
centrâda em poucas pâstllhas LSI, permitindo

assim umâ grande redução no tâmânho e no
custo. Tal micro-processador central, interÍâ-
ceando com inúmeros sensoÌes, e um mostra-
dor eletrônico, abre um número praticâmente

ilimitâdo de Conveniências especiais e de Íun-

ções relâcionadas com a segurança; no pre-

sente RSV serâ explorado apenas um número
moderado de conveniências e funções de se-
guranç4.

O mo€úrador alo painel po'ssui disposlção ra-
cional e é de Íácil leiúuÌa.

O mostrador eletrônico do paineÌ é o centro
de inÍormação do carro, mostrando a velocl-
dade, nÍvel de combustivel, quilometrâgem de
viagem, RPM, e outras infoÌmações relevantes
de maíeira fácil de ser lida em alfanuméricos
luminescentes na cor laranja. A confusão é
grandemente reduzida, uma vez que o mos-

Dt 
^Ll l la

FlguÌa 2

O sllteir. elGtrôntco é illtlüalo
em alols llstemrs seltarado3 de
mtcÌo-compütÀdot trtâÌ& maloÌ
tacllldrde nos t$t€t e [a ãlt&

ração de alSorltmo&

luto-ax?LoiAooi

aallaoiat Da
otatrçao a'  aaauaAl9^
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trâdor proporciona apenas as inÍormações
mais importantds relacionadas com a condu-
ção do veiculo. Todos os alertas sobre proble_
mas com componentes do cârro - baixa pres-
são de óleo, elevadâ temperâtura da água,
inoperância do sistemâ anti-derrapagem, por
exempìo - apafecem como mensâgens sobre_
posúas, de três segundos, no mosirador, e são
repetidas em intervaÌos de trintâ segundos até
que a anormalidade sejâ sanada. As informa_
ções normais pâra o motorista, permânecem
no mostrador entre as mensagens de aleÌta.
Uma vez que o mostrador de linha singelâ
está localizado na frente do motorista, dire-
tamente abaixo da linha normal de visada na
estrada, é praticamente impossivel deixaÌ_se de
perceber o piscar de umâ luz de emergência
ou u'a mensagem de alerta. Ao mesmo tempo,
o mostrâdor simplificâ grandemente o painel,
deixando espâço disponiveÌ para outros equi-
pâmentos, tais como tranôceptores, toca_fitas,
etc.

O sistema ale raalar Dão"cooFerativo não ne_
cessita il€ "etiquetas" ou ÌefletoÌes Ìlos outÌos
calros.

Outro sistema importante controlado peìo
micro-processador no RSV é o radar dianteiro,
FM/CW, não-cooperativo. Trabalhos anteriores
nos Lâborâtórios da RCÂ Íoram devotados â
um sistema de radar coopera,tivo3, de segunda
harmônica, e eles servlram de base para o
desenvolvimento do atual sistema não-coope_
Ìativo..4. nova unidade de radar possui diveÌ-
sas funções que podem ser desempenhadas
simultâneamente, graças à programação e à
capacidade de decisão do micro-computador.
Durante o trálego em uma auto-estrada, sob
contlole de cruzeiro, o radar monitora o es-
pago à sua Írente, e se o RSV se aproxima

muito de outro carro o micro_computador de_
saiiva o controle de cruzeiro e mantém auto_
maticâmente uma distância segura em relaçáo
ao veÍculo da lrente. Isso é feito pela monito-
ração da distância e da relação de aproxima_
ção ao yeÍculo da frente, Ássim que o espaço
nâ frente estiver livre o controle de cruzeiro
enarârâ novamènte em funcionâmento. o ra-
dar também proporcionâ sinais âudiveis de
alerta para obstáculos e outros veicuÌos até
30 metros à frente, o que é muito importânte
quando se dirige sob condições de má visi_
bilidade.

A última, e possivelmente mais importante
função do sistema de radaÌ, é aplicar auto-
maticamente os Íreios nas situaçòes em que
umâ colisáo pareça ser inevitável. Esta funcão
de freiagem é automaticamente invalidada se
o motorista tomar umâ ação evâsiva ou aplicar
ele mesmo os freios. O projeto do slstema
proporciona uma aÌta prioridade em evitar
alaÌmes falsos que possam desencadear aci-
dentes ou levar o motorista a perder a fé no
srstema. Conseqüentemente, o sistema auto_
mático de freiagem será raramente atiyado _
somente se uma série de medições e indica_
ções de sensores determinem claramente que
uma coÌisão é inevitável.

SISTEMA DE RADAR

Um radar padrão FM/CW (fig. 3) operando
na banda X proporciona as informações ne_
cessárias de distâncla e de relação de aproxi_
mação com respeito a veiculos ou obstáculos
diretamente adiante do RSV. O oscilador (elé..
tron-transferido) sintonizado a varactor é mo_
dulado em freqüência numa cadência de var_
Ìedura de f- = 1 kHz e um desvio de fre-
qüência de AÍ : t25 kHz, O sinal é irradiado

I.iguÌa 3

A f.eqüênclô iullalamental alo
râdar pÌoalu, as saldas dê dl6-
úanciÂ e de Ìelação d€ alistância
trti.lizailôs paÌa ã.lerta/ÍÌ€tagem
€ peÌa d€cisões ale d$Iocamento.

orsrÁrcre erreçio

Drsrtrícìr
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por uma antena em circuito impresso locali-
zada sob o capô do motor. Um misturador ba-
lanceado é utilizado para a detecção homodina,
seguindo-se uma cadeia ampliÍicador4 com
uma característica de conÍormação de ganho.

A antena consiste de 128 dipolos em formâ
de leque e uma estrutuÌâ de alimentaçáo im-
pressos em âmbos os lados de uma placa de
circuito Duroid. A fim de reduzir o número
de posslveis alarmes falsos, que de outra forma
poderlam ser causados por carros estacionados,
cârros ultrapâssando e placâs de sinâlização'
a lârgura do feixe da antena e os lóbulos la-
terais (vertical e horizontal) devem ser muito
pequenos. Conseqüentemente, a largura do
leixe da antena impïessa é de aproximada-
mente 5o em azimute e 10o em elevação, sendo
utilizado um derivedor de corrente Chebyshevl
para excitâr os elementos individuâls da ânte-
na, a lim de reduzir os lóbulos laterais. Os nl-
veis dos lôbulos laterais relacionados na Tabe-
la I representam o desempenho da antena com
o derivador mencionado. A adição de materiâl
de blindâgem e de amortecimento â alguns
centímetros adiante da antena pode reduzir
os lóbulos Ìaterals, horizontal e verticâI, a
abaixo de -20 dB, o que provou ser suficiente
para elimlnar os alarmes falsos causados pelas

respostas dos lóbulos laterais da antena. Uma
vez que o materiâl amortecedor está localizado
sob a estrutura frontal, ele não interfere com
a aerodinâmica ou com I estética do RSV.

A informação de distância e de relâçáo de
distância é derivada pelo processamento do
sinal de FI que aparece na saÍdâ do mistura-
dor. Para um radar FM/CW, com u'â modu-
lação FM triangular, a freqüêÌicia de bati-
mento será:

fB:  i8(R/c) f f -  + (2Èlc) f . l  = l fR+fDi
(r)

onde R é a distância, Ii é â relaçãó de distân-
cia, lo é a freqüência portâdora e c é a velo-
cidade da luz, Para R'>0 o sinal mais na equa-

ção (I) dá a freqüência de balimento durânte
o deslocamento ascendente dâ modulação, en-
qüanto que o ,sinal menos corresponde ao des-
locamento descendente. Na equação (I), fE é
muitas vezes chamado de lreqüència de dis-
tância e fD de freqüência doppler. Parâ os
parâmetros encontrados em nosso sistemâ, uma
distância de lm corresponde a fs : 667 Hz
e uma relação de distância de 1 m/s a Ío : 70
IIz. Medindo-se as freqüências de bâtlmento
durante os deslocamentos ascendente e des-
cendente da modulação, a distància e a rela-
ção de aproximação podem ser determinadâs
separadâmentê:

R: (c/16 [lf-) (Ía 
"p * fs ao*) (II)

É: (c/4í.) (fg 
"p - 

Íg ao*") (r[)

O micro-processador calcuÌa a freqüência de
bâtimento, fB, utllizando um relógio de 1,95
MHz para contar o tempo entre os sucesslvos
cruzâmentos de zero, o cálculo é efetuado du-
rante diversos periodos de modulação e é to-
mada a média; este procedimento gârante
uma precisão muito maior e menor grânulo-
sidade que o método convencional de conta-
gem de cruzâmento zero.

Durante nossâs experiôncias anteriores, utl-
lizamos informagáo de distância obtida desta
forma e difeÌenciada com respeito âo tempo,
a lim de determinar a relãção de aproximâção.
Desde que haja disponibilidade de tempo su-
ficiente, da ordem de âlguns déclmos de se-
gundo, estâ computação é bastante acurada
e pode ser utilizada pârâ algoritmo de con-
trole do deslocamento para a Írente. Entre-
tanto, parâ iniciar a freisgem de emergència
o iempo de respostâ deve ser bastante mâls

10,5?5 Grrz
dentro de 1%, de -50" a +60'c

TABDLÂ I

ESPECIFICASÕES DE DESEMPENHO PARA O SISTEMA DE RADAB

Freqúêncla:
Estabilidade:
Potência de
DesYio de Íreqúência: )=25 MÍlz
Relação de modulação: t kHz
Dimensões: 32 x 19 x 5cn
Consumo de potêncla:  . . . . . . . . .  . . , . . . .  ,  . .  .  . . ,  6 \ ry
Distància: 6 a 30 m, i0,2m
ReÌaçáo de distância: 0 a 160 km/h' i10 km/h

Ganho da antena; . . . , . . . . .  25 dB
Lóbulo lateral, horizontâl: -18 dB
Lóbulo lateral ,  vert icaÌ :  . . . .  .  . .  . . .  .  .  . . . . :  -15 dB
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curto, de maneirâ que â Íreqüência doppler
deye ser extrâida diretamente da freqüência
de batimento. Uma vez que a freqüência
doppler é o resultado dâ subtração de dois
números relativâmente grandes, os requisitos
de precisáo pâra âs medições dâ freqüência
de bâtimento são mais severos que para a me-
dição apenâs da distância. O presente sistema,
portanto, mede ÍD com uma precisáo de 12 bits,
o que requer âproximâdamente 80 ms para
uma leitura de distância e de relâção de dis-
tância com o micro-processador de I bits. Se
tor utllizado um "hârdware" multiplicâdor es,
pecial, esse tempo poderá ser reduzido para
30 ms.

ALGORITMO DO
MICRO-PROCESSÁDOR DO RADAR

Um sistema COSMAC da RCA (Microkit).
utilizando o mièro-processador CDP 1801, de-
sempenha os cálculos e iomada de decÌsão
parâ o radar em duas áreas básicas - aler-
ta/freiâgem e mânutenção de uma distância
segura com reÌação ao veiculo da frente. O
sistema converte os dados do radar, â partir
de um interface digital, em distâncias e rela-
çáo de distâncias (velocidade de aproximação),
Ele então toma estas informações e as com-
bina com outÌas entradas de sensores e com
o critério de decisáo para gerar um sinal
âudivel de alerta ou uma saída que irá operâr
os freios do cârro quando necessário. O sis-
tema determina uma distância segura em re-
Ìação ao veÍculo que estiver rra frente utili-
zando as informações de distância e de relação
de distância, juntamente com a velocidade do
carro.

Â distància é derivada da entrâdâ de inter-
fâce do radâr de âcordo com â equação

R, = ÌíRN (1,/COUNT"p + 1ilCOUNTd.-") (ry)

onde KR é uma constânte que depende dos
seguintes parâmetros do radar; f-, Af e da
freqüência de amostragem Í". N é o númeÌo
(programável) de periodos de freqüênciâ de
batimento sobre os quais é efetuada a medi-
ção. "COUNTup" é o número de periodos da
freqúência de amostra Í" que ocorrem durante
N períodos dâ freqüéncia de batimento na
primeira metade do ciclo de modulâção, en-
quanto que o "COUNToo*n" é similarmente de-
finldo para a segunda metade do ciclo de
modulação. A distância é determinadâ pela
medição da diferença entre 1/COUNTup e
1/COUNTa.*" e empregando uma outra cons-
tânte de calibração, KD, em lugar de KR. Cir-
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A acuÌecidad€ do slstema é de +0.2m €!E dlstâncla
(È esqrenra) e de +10tm/à em Ìelação de dlsúância
(à diÌettã). A Íartâìe acurâcidâde do tÉ[sdrrtor. êm
balxa velocidait€, prodüz o poDto lora da liÌüa no gÌáIlco

ate Ìelação de vêlocidade.

cuitos especials de limiar, exÍstentes no inter-
face de "hardware" entre o radar e o Microkit,
inibem a medição de distância quando o sinâl
cai abaixo de um determinado nivel durante
o tempo que durar o ciclo de medição.

VERIF'ICAçÃO DÁ ÁCURACIDÁDE DO RADÂR

A acuracidade do sistema de medição loi
verlficada por meio da medição de distância
em relação a um refÌetor estacionário, de can-
to, possuindo dimensões equivalentes a uma
secção de 10 m2 de radar, que corresponde ao
tamanho de um carro médio- A figura 4 (à
esquerda) mostra os dados de mediçáo estâ-
cionária obtidos de um âlvo bem definido; a
acuracidade da distância está a t2 m. As
medições de distância foram efetuadas diri-
gindo-se o carro a uma velocidade constânte
em direção a um refletor de canto, suportado
por uma fita, e que foi empurrado fora do
caminho por ocasião do impacto. Esse teste
relativamente simpÌes possibilitou a obtenção
de dados até 80 km/h, conforme se observa
na Íigura 4 (à direitâ). Sob condições reais
de condução a acuracidâde da informâção de
distância e de relação de distância pode ser
substanciâlmente menor devido às alterações
no ponto efetivo de reflexão no veiculo alvo,
que podem se! causadas por pequenas varia-
ções no ângulo de direção, movimentos do
carro para cimâ e para baixo, etc.

Como a distânciâ e â relação de distância
são atualizâdas continuâmente, elas são usa-
dâs com outras entradas de sensores pâra de-
sempenhar um certo Ìrúmero de Íunções de
controÌe. O presente slstema proporcionâ as
necessárias saídas de sinal para alerlar o mo-
torista sobre obstáculos à sua frente e para
freiagem automática no caso de colÌsão ine-
vitável.

oo vELocir . Ì .ôt  i / !  I

(co|lclui no pÌóx. númeÍo)
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RESUMO

Analisaremos a técnica de medição de distorção
por intermodulação segundo o método SMPÌE, de
ôplicação universal no câmpo das áudio-ÍÌeqúên'
cias. Será realìzado um breve estudo dãs relações
matemáticas entre este tipo de deformação e
aquelã produzida por harmônicas. Por fim será
visto o circuito completo de um instrumento para

uso DroÍissional. desenvolvido pelo autor.

I TERMODULAçÃO

A distorção por intermodulação (a que chama-
remos abreviadamente de lM) pode ser definida
como sendo a produção de tons correspondentes
à soma e diferença das tundamentais e harm&
nicas de duas ou mais freqüências que sejam
transmitidas através de uma rede que contenha
elementos não lineares. Vemos. portanto, que paÌa
que exista intermodulação é necessáÌio que pelo

menos dois sinais senoidais atravessem o sistema.
Tàl condição se dá na prática quando um sinal
complexo (material de programa) atravessq qual-
quer parte de uma cadeia de áudio. Como as com-
ponentes espúrias da distorção por lM não estão
harmonicamente relacionadas (como é o caso da

deÍormação harmônica), o ouvido humano perce-

be-as como elementos estranhos à geração natural

dos sons, sendo portanto Íacilmente detectados.

Recordaremos brevemente que a distorção har-

mônica total se mede segundo o método de supres-
são da Íundamental, ìsto é, faz'se passar o sinal

a ser medido através de um Íi ltro de ranhura'
muito seletìvo, que elimina totalmente a Íreqüência

50
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Íundamental, deixando somente as halmônicas. De'
vido a isto, quando se mede a saída de aistemas
eletro.mecânjcos (tais como reprodutores magne-
tofônicos, fonográficos ou leitores ópticos), qual-
quer pequena alteração de velocidade aitera a lei '
tuÌa. O método, Dor outro lado, exige a medição
em múltiplas Íreqüências, e é um trabalho às vezes
tedioso para se ajusta. a zero o sistema de anula-

çáo de Íundamental (exceto com dispendiosos ins-
tfumentos de zero automático). As técnicas de
medição por lM simplif icam esses problemas, ga-
rantindo uma leitura rápida e precisa, ainda que
sob condições adversas. Por outro lado, é possível
obter-se leituras de distorções da ordem de 0'01o/o
com instrumentos de custo moderado. Por certas
Ëzões consideÌamos que é o método ideal' para
medições de rotina e em linhas de produção, bem
como para verificaçóes finais em êquipamentos
de produção em série. As medições das harmô'
nicas são superiores pelo fato de nos brindarem
com um quadro completo do comportamento dos
equipamentos sob ensaio, em função da freqüência.
Por essa razão são ideais no nível de laboratórlos
e de desenvolvimento de protótipos.

Observa-se na Íigura 1 o diagrama €m blocos
de um sistema medidor de lM com o método
recomendado pela SMPÌE (Society of Motion Pic-
ture and Television Engineers - USA) e poste'

riormente normalizado pela ASA EIe consta de
um gerador de dois tons e de um anallsador de lM.

'Engenheiros dos Sbtemâs SolldyrF S.R.L.
(Direitos de plblicação cedidos s .3ta R€Yisla
por G. A. Boleckb)
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O tom de baixa freqüência possuirá uma amplitude
quatro vezes maior que o d€ alta (relação 4:'t);
sua Íreqüência estará compreendida entre 40 e
t00 Hz, sendo habitual empregar-se a Íreqüência
da rede (60 Hz ou 50 Hz): O sinâl de alta fre-
qüência poderá estar entre 2 e t2 kHz, sendo o
mais usual de 6 a 7 kHz. É imoortante deixar-se
claro que os rèsultados não variam de forma apre-
ciável ao se alterarem as freqúências para todos
os sistemas com resposta uniforme na gama de
áudio. Por sua vez, é muito importante conseryar-se
a relação de ampljtudes +1 (12 dB), como pede a
norma. A saída dos osciladores é somada em um
misturador passivo (para evitar toda deÍormação
possível) e enviada ao equipamento sob prova.
Os dois sinais são Dassados simultaneamente
através de uma rede não linear; assim, pode-se
constatar qúalquêr deslocamento de alta Íreqúência
Dela baixa. como demonstraremos mais adiante.
lsso pode ier visualizado supondo-se que o sinal
de baixa Íreqüência transporta o de alta através
de todos os estados possíveis. pico-a-pico, da rede
não linear. Portanto, qualquer deslocamento da
linearidade traduzir-se-ã como u'a modificação do
ganho do dispositivo para esse ponto, dando como
Ìesultado uma variação de amplitude do sinal de AF.

A saída do equipamento sob prova ó enviada à
secção analisadora do instrumento medidor, e atra-
vés do atenuador de entrada é levada a um Íiltro
passa-altas que elimina totalmente o sinal de BF.
É interessante notar-se que a distorção própria dos
osciladores ou ampliÍicadores do instrumento não
influi na medição, pois o sinal, após a mistura no
gerador de lM e até a entrada no amplificador de
AF, não passa por sistemas ativos, e quando o Íaz,
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estes náo pod€m produzir deformação por não
estar presente o sinal de gF. Na eaída do ampli-
Íicador encontra-se um reÌificador linear. oue é em
€ssência um detector de AM de muito baixa de-
Íormação. O último passo será um Íiltro passa-bai-
xas que eliminará totalmente os restos de sinal
de AF, deixando exclusivamente os orodutos da
intermodulação. Para se realizar a medição, ex-
pressa em porcentagem, deve-se comparar a am-
plitude do sinal de AF com a dos produtos de lM
resultantes. lsso é realizado da Íorma habituaÍ, aius-
tando-se a 100o/o o voltímetro de áudio com a am-
plitude do sinal de AF. A seguir mede-se a modu-
lação resultante, que automaticamente será ex-
pressa em porcentagem.

Fl!.tn t

Dh!'úr| .rn blocor rb úb Ìr.dido? dô
ÍrrGmodst çao.

12+ atr
'laaar

IMNM.

tgÌ .

lz'lr

Íisurâ 2

GÉpecto d. iilênnodü14ão êo|r â! tr.qüêncirr 3ornã G dlÍ!.
rcrça (oulÌr. Íorârn omitidas rrra maior clatlEâÌ,

Na Íigura 2 pode-se ver o espectro do slnal de
lM na saída de um sistema não linear. Ele diÍere
fundamentalmente daquele gbtido por componentes
harmônicas. Devido ao mecanismo de audicão do

.) t
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ouvjdo humano, ele é partìculaÌmente sensÍvel à

distorçáo por l l \ ,4. Por ìsto esta técnica de medição

é a que melhor expressa a correlação existente

entre as medições de laboratório e o comporta'

mento subjet ivo de um sistema de áudio Algumas

apljcações típicas dos ensaios -de lM estão i lus-

tradas nas f iguras 3' 4 e 5.

PoÌ€ìcr^ No

Figuta 3

Ensaio de inlermodulação ên um alto'falanlè de 
'hâ 

fideli&de'

Figura 4

Provas de Intormodulâçso êm srâvação óPtlcâ sórê PelÍcul'

liiãi':"rãi'aiiã. É*i"; pafã driêEnies doh'ldlde3 d' n's6rivo

DraÍotç-ro Pol
tRrarroorrL^çioltl

4,. q! !,r q! 4,. q! rr,r

o l i rGÍ io al  PolaaADrt

Fi9urâ s

Distôrcão por intermodutâçao câusldâ po' um' âsulh' to o'
grálicâ desgãstadâ'

Para a realização das medições por Il\ '4 deve-se

levâr em conta o conceito de potêncìa equivalente'

lsto é devìdo ao Íato de que o sinal de !M é uma
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Íorma de onda compìexa e, portanto' sua reìação

vafor de pico/vaìor eÍ icaz é diÍerênte da onda

sênoidal. Com eíeìto, se apl icarmos a um sistema

uma onda senoidat com valor de pico de 5V' por

exemplo, e um sinal de lM com o mesíno valol

de pico, a potência desenvolvida sobre a carga em

ambos os casos será diÍerente. No primeiro caso

será proporcional ao quadrado da tensão de pico'

No segundo, devemos considerá-la como a soma

das potêncìas desenvolvidas por cada uma oas

componentes senoìdais em separado' ou seja' como

1' + 4' = 17. Portanto, a rclaçáo 25/17 = 1'47

não dá a relação entre a potência equivalente em

onda senoìdal e a real existente sobre a carga

para um sinal comptexo de lM com reìação 4:1'

Costuma-se sempre, para que as medições de ìM

sejam comparáveis com as real izadas com harmô-

nicas, eÍetuar e$ta medição com um valor de s'nal

cuja tensão de pico coincida com o valor especl-

f icado como nível de medição para sinais senoidais

ANÁLISE DO SISTEMÃ

Aos efeitos de análìse matemática da distorção

lM para sua comparação com a produzida por har'

mônicas, admit iremos que a dìstorção do equipa'

mento sob prova é independente da freqüência e

que estamos faìando de distorções inferiores a

10vo.

A saída do ampli Í icador, para um sinal "x'de

enüacla, serâ:

Y=Kx+bx'  ( l )

sendo X o ganho e b o coeÍìciente que determìna

a não l inearidade na transferência.

a) Distorção haÌmônica

O sinal de entrada será:

x=Acosot

sendoco=2rF

Substituindo em { l):

Y=KAcost, l t+f fb(cosrot) '

1

Sê introduzirmos a ìdentidadei cos' tt = 
7

(1 + cos 2 otJ, obteremos:

#b A',b
Y = K A cos cìrt + - cos 2 (ot + -

Z2

2. 'harmônica CC

aa

fundamental

REVISTA MONITOR de Rádio e Televisão



Será Portanto:

2,' haÌmônìca x '100

D(oz") =
fundamental + € harmônicas

2. 'harmônlca b.A
.100=_.100 0t)

2KÍundamental

(equação válida para pequenas distorções)'

b) Anláltsê do problema sob o Ponto d€ vlsta da

distoÌção Por lM

O sinal de ,entrada 
será1

X = ml COs (Dr t  + mtCOSq)t t

- Ú.)r > ú)'

Substituindo-se em (l) € Iniroduzlndo

1
cosz(ot= -(1 + cos 2 ( , ) t )

teremosi

là
Vemos que o sinal de alta Íreqüência (D' aparece

modulado por or'. Mesmo assim existe um termo

de distorção de ro, quo não nos interessa, pois não

será lldo na saída do detector linear e filtro passa-

-baixas. O primeiro termo é característico de uma

onda modulada:

(1 + m cos úh) A cos (ôt

Portanto. o índice de modulação será:

2b m1
m:-

K

sendo portanto a distorção Por lM

2b mt
Do/o lM = m x 100 : - . í00 (l l l)

K

Para comparar o resultado com o obtido em (l l)

teremos em conta que

A=mt+m2

Portanto, de ( l l )  o ( l l l ) :

2b m1

4mr

Y = K (m, cos Ú,,t + m, cos ort) + t 
[+

,  zbm, \
y = ( t + -----: cos o)lt ) K m' cos úrlt +

\K'

Â22

í1 + cos2( l ) , t )  +--(1 |  cos 2o' t )  +

.1
+2 mrm, COS Ú)rt Cos (l)'1t 

I

Na saída do Íiltro passa'altas de entrada serão

cancelâdas as componentes ds CC e as frêqúên-

clas t € 2.

Obteremos:

Y = K mr cos (ìrt + 2 b mrmi cos (D1Ì cos o'!t +

l .n2

-,- 
l-ï- ço" 2 ,,1

Ordenando teremos:

DIM K
(lv)

D 2.a b (m1 + m2) m1 * Ín2

2K

Analogamente, se repetlrmos este estudo para

uma distoção por 3.s harmônica (D 3'"), obtoremos:

DIM 6 mr2

D 3.' (ml + m2)2

se substituirmos em (lV) e (v) os valores da

relação entre m, e m' dados pelo método SMPTE'

(v)

obteremos:

D lM/D 3.3 = 3.s4 D lM/D 2.a : 32

b m2'
+-cos2ú)2t

+/---J
distorção de (D'
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O Drimeiro d€stes valores deverá ser utilizado

Dara 9s etapas assimétricas e o segundo para pa'

res comDlementaÍes, terminações singêlas e etapas

simétricas em geral. É impodante esclar€cer-se que

estas relações d€ixarão de ser válidas nos casos

em que o coeficente de distorção de linearldade

seja função da freqüência. Tal Íato ocorre nos equr'

Damentos que contenham transÍormadores de áudio'

)J



Figura 6

Diagrama esquêmátlco do medidor dê distorção poi iúerrÌo-
dulação. Nível dê en0ada ds tMr -t2 dB,

l=

I  o:

t ;=Ë
t_
ra
la

L----  - - :J

t '  F

em freqüências tão elevadas que o beta dos tran-
sistores decresce de Íorma importante. É por isto
que, em nível de laboratório, devem-se real izar sem-
pre os ensaios de distorção harmônica para todas
as.Íreqüências do es,pectro de áudio, a f Ìm de que
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14{t'

se possa obter um panoÍama completo do com-
portamento do disposit ivo sob ensaio. Porém, uma
vez em l inha de produção, a medição da distorção
por lM é a escolha correta, devido à rapidez .e
confiabi l idade.
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DIAGRAMA DE UM MEDIDOR DE IM

Com o objetivo de exemplificar o assunto Ìra'

tado neste artigo, mostramos na Íìgura 6 o diagra'

ma esquemático de um analisador de lM, completo,

desenvolvido pelo autor, tendo sido construídos

dois protóÌipos que Íuncionaram satisÍatoriamente'

O instrumento inclui também um milivoltímetro

de áudlo com 11 escalas e sensibil idade máxima

de 300 pV. A resposta de Íreqüência é plana, den'

tro de 0,05 dB, entre 20 ê 20 000 Hz' A distorção

lM é medida em I escalas' sendo a últlma delas

com uma sensÌbilidade de 0,03o/o. Com uma Íiação

cuidadosa e blindagem dos filtros podem-se obter

leituÍas residuais inferiores a 0,01o/o (que equiva-

lem a distorções harmônicas menoÍes que 0'003o/o)

O lnstrumento incorpora um Íiltro passa-banda de

20 a 20 0oo Hz (com -3 dg nas freqüências-limite)'

lsto é muito útil na mediçáo real de relações

sinal/ruído'sob condições normalizadas Evidente-

mente, este módulo é opcional e não perlaz ne-

nhuma função relacionada com a medição de lM'

là
O sinal de 50 Hz é retirado da l inha de alimentação

através de uma rede de atenuação de harmônicas'
O instrumento foi montado em 6 plaquetas encai'

xáveis, agrupadas segundo suas Íunções. Para aque-

les que desejarem eÍetuar as medições com um

voltímetro de áudio externo, bastãrá disporem ape'

nas das plaquetas lM'l e OSC, bem como da

respectiva fonte estabilizada.
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A, LIJZ: DE OBJETO DE ADORAÇÃO
A ELEMENTO ESSF]NCIAL DA VIDA ATUAL

O desenvolvimento da luz através dos tempos

tem acompanhado o da humanidade. O primelro

passo para a Independência da luz natural Íoi o

Íogo, produzido inicialmente por Íricção, por.exem-

plo utilizando-se dois pedaços de madeira ou de

oedra. Antes disso, e mesmo muito depois, a luz

foi também objeto de adoração. Com o passar do

temDo, a tocha primitiva Íoi substituída pelô vela

de sebo, a lâmpada a óleo, a vela de cera e a

lâmpada a gás. O desenvolvimento da luz deu um

passo largo com a invenção da lâmpada incan'

descente, há quase um século, o que levou a to-

das as maravilhas com a luz elétrica nos nossos

dias. graças às lâmpadas de sódlo, de vapor dê

mercúrio, fluorescentes, a gás néon e outras. Hoje,

nenhum ramo da indústria, do comérc'te, dos trans'

oortes, das artes e de praticamente todas as de-

mals atividades humanas poderia Íuncionar, como

o faz, sem a luz elétrica.

Tudo isso, e outÌos temas, como aplicaçóes

Dráticas da energia solar e do raio "laser', é

mostrado, com sugestivas imagens, nos Íilmes
'Luz e Humanidade' e "Luz', coloridos, dois dos

documentários e desenhos animados que a Filmo'

teca Phil lps pôe à disposição de professoros, estu-
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dantes e entidades. Esses Íilmes, educatlvos e

científ icos, a maiorla Íalada em Português, alguns

em Espanhol e uns em Inglês, são emprestados
gratuitamente.

Os filmes mostram, de manelra interessante e

de Íácil compreensão, o funcionamento do rádio,

da televisão, da luz, do motor de combustão ex-

terna movido a ar quente € de uma orquestra;

a história e o desenvolvlmento do cinema' das

telecomunicações, da aritmética, do átomo e dos

Drocessos de altas e baixas temperatura$ a ser"

viço do homem; e exposiçóes sobre criogenia,

dlodos de cristal, condução em cristais' gases lner'

tes, elelrodos básicos, unlão de metais' o uso da

energia nuclear como o combustível do Íuturo,

a fabricação, aplicação e manuseio de compu-

tadores, o magnetismo e outros temas educacio'

nais e culturais-

Os professores, alunos e outros interessados

de todo o Brasil podêm solicitar esses Íilmes por

empréstimo, pessoalmente, por teleÍone ou por

carta, à Filmoteca Phil ips, Fua -Bela Cintra, '{149

9.o andar, telefone 282'5722 - rcmal 649, São Paulo

sP (cÉP 0141s).
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PROPAGAÇAO

InicÌaremos nossos estudos sobre propagação de
micro-ondas em ferrite considerando que, na nossa
amostra estudada, será sempre um campo está co
de saturação B" aplicado ao longo de seu compri-
mento. Esta amostra será atravessada Dor ondas
polarizadas, plano de polarlzação este perpendicular
a seu comprimento (flg. t).

CONCEITO DE CAMPO MAGNÉTICO

Na figura 2 observamos que numa espira que
limita uma área inÍinitesimal ds, percorrida por
uma cofrente I e imersa num campo magnéfico de
intensidade 8", perpendicular ao plano da espira,
sabemos estar ela submetida a um par conjugado,
ou torque - T - de valor dt = lds 8". Este
fenômeno é bem conhecido, sendo o princípio de
funcionamento o mesmo do motor elótíico.

Flgurü 2

Definiremos agora o momento do djpolo magnó-
tico (dm) como sendo o produto da corrente pela
área i imitada pela espira:

dm = lds, de onde dt = dm . B"

O elétron tem um número de propriedades como
carga, mássa, momento angular, bem como mo-
mento magnético, que é igual a

9,27 . 10-2. A/M'

PRECESSÃO ELETRÔNICA

Passando de uma visualização macroscóplca p,
o movlmento de elétrons ao longo de um condutor
numa espira, para outra, microscópica, o movi-
mento de rotação de um elétron ('spin"), fazemos

'um diagrama simplif icado de um elétron das ca-
madas superiorês dos átomos da Íerrite (Í i9.3).

O elétron está na origem dos elxos carteslanos,
o campo está aplicado ao longo do eixo de (z) e
o momento angular é coJinear de sen do oposto
ao momento magnético.

DE

MICRO. ONDAS

EM

FERRITE

BRAZ MAROUES FONÌES
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Br- : Br - RG (a" I jay) erôr : 81
(a* cos ot - ay sen (Dt)

O campo resultante tem módulo constante, mas
sua orientação no espaço gìra com o tempo na
velocidade angular. Este campo desloca-se na dire'
ção do eixo z, girando no sentido anti-horárìo, sendo
por isto mesmo chamado de polarização negativa ou
à esquerda,

Se girasse no sentido horário, seria polaÍização
positiva ou à direita e sua fórmula seria:

No elétron o torque dado pelo campo B. é:

T=m. Bo

Chamamos taxa giromagnétlca à razão entre Ìn e p,

'm
logoT=JP'Bo

p

Este torque causará um movimento de precessão
(girar em torno de um eixo, mas com o eixo ori-
ginal deslocado angularmente, Íormando a geratriz
de um cone), em relação ao eixo Bo, o eixo z.

Da mecânica clássica lembramos que a taxa de

varlação do momento angular em Ìelação ao tem-
po nos dá o torque:

0p op
-=T. de onde -= Jp .  g. : .Dc .  p

dt dt

Chamamos de to" a velocidade angular de preces-
são oú Íreqüência de LAMOH. Lembramos que ve-
locidade angular pode ser expressa em Hz; logo,
é equÌvalente à freqüência vezes 2Í vezes,2,8 MHz,
ou seja:

Í .2Í  x 2,8 MHz

PRECESSÃO FORçADÁ

Se jrradiarmos um campo variável circularmente
polarizado no plano perpendicular a Bo, Íaremos
uma composição entre o novo campo estático de
polarização. Este campo resultante Íará uma pre-
cessão Íorçada.

Um campo circularmente polarizado é o resuì-
tado de duas componentes perpendiculares entre si
e da mesma magnìtude.

B,_ = B: (ax + jay)

Se assumirmos que Br* é real, o campo será
oaoo por:
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B'+ = B, (ax -  jay) -  f igurâ 4

Flgurr 4

Voltando à análise da precessão do elétron, to-
memos um elétron submetìdo a um campo Bo e a
outra variável circularmente polarizada à esquerda.
Bt- e campo resultante Bt estará inclinado de um
ângulo

d: arc tg Bt lB.

em relação ao eixo z e gira à velocidade -(d
(fis. s).

Figura 5

Estando m amarrado ao campo Bt pela Íórmula
Ì = mBt . p, conclulmos que a precessão terá sua
Íreqüência FORçÃDA a ser igual à velocidade an-
gular do campo circulante polarizado (vezes 2Í).

A isto chamamos de PRECESSÂO FOBÇADA. O
mesmo ocorre com o elétron submetido a um cam-

.-<_
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Flsur. 6

po circulante polarizado à direita, sendo que
sentido da precessão será ìnvêrt ido (Í i9.6),

Devemos notar que no primeiro caso o ângulo é
(fi) deve ser menor que d (teta) para se obter um
torque que cause PRECESSÃO num sentido anti-ho-
rário, e maior no segundo caso, para se obter uma
precessão no sentido horário.

ROTAçÃO DE FARADAY

A fotação de Faraday é o fenômeno em que se
baseia o funcionamento de dois dos três disposi-
tivos da ferrite aqui estudados. Consideremos um
cilindro de ferrite sendo atravessado Dor uma onda
eletro-magnética l inearmente polarizada ao longo
do comprimento, e submetida a um campo estáti-
co Bo. Uma.onda ljnearmeáte polarlzada pode ser
decomposta na soma de duas, circularmonte pola-
rizadas, uma para a dirêita e outra para a esquerda.

tso
E=a".Eo=(a_+jar;+

+ (a. - jay) Eo/2, z = o

As ondas componentes propagam-se com dife-
rentes constantes de fa$e, B+ ê B*. Ëntão, após
uma distância í (um) do ponto de partida consi-
derado, a onda será definida por:

E = (a* + jav) Eo/z . e-19 - 1 +
+(a" -  jay) Eo/z '  e- lq *  1,  z = O

Esta é uma onda linearmente polarizada que so-
Íreu um atraso de fase de (B- + B+) 1/2. O novo
plano de polarização faz um ângulo com o eixo x
de valor:

d (teta) : arc tg Eyy'Ex : arc tg - sen (0+- 9-)
1/2/cos í.ï+ - F-l 1/2 : arc ts EylEx :

: arc tg (Ê+ - F-l 1/2 :
:  -$+ -  F-t  1/2

Concluimos então que o ângulo de rotação de-
pende somenÌe das constantes de Íase ê do com-
primento percorrido.
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As constantes de fase variam com a velocidade
angular de Br da onda circulante polatizada. Nas
vìzinhanças de <o. a freqüêrcla de LAMOR da feÌ-
rite utilizada e as constantes de fase são dadas
pelo gráÍico da Íigwa 7.

Flgur. 7

Ouando (,) 4 r,r", 0' i é maior que 0* (beta):
logo, o plano de polarização roda no sentido anti-
-horário e vice-versa.

Como o ângulo e o sentido de rotação só depen-
denì da distância e das constantes de fase, se a
onda vier no sentido oposto o de glração manter-
-se-á, ou seja, a rotação de Faraday é um eÍeito
não-recíproco. Tomamos como exemplo uma onda li-
nearmente polarizada de freqüêncla igual a 4,5 GHz,
aplicada a um cil indro de ferrite de freqüência de
LAMOR igual a 3 cHz, com o comprimento de 5 cm.
Segundo o gráfico da Íigura 7, Ê+ : 10-' cm e
Ê- = 8-' cm, O ângulo de rotação do plano de
polarlzação será:

0 = -( to -  81 5/2:5 rd

no sentido horário, quer num sentido quer no outro,
ao longo da ferrite (Í '9.8).

figura 8

Vemos então que há uma perÍeita compatibili-
dade entre as dimensões dos dispositivos e o
comprimento de onda em SHF, o que torna o uso
da ïerrite ideal em micro-ondas pela sua simpli-
cidade. Veremos que estes dispositivos consti-
tuem-se somente de 'pedaços de ferrite" de di-
mensões centimétricas dentro do guia de onda.

RËVIST^ MONITOR de Bádio e Televisão



GIRADOR

O glrador ó um dispositlvo de duas partes que
apresenta uma diÍerença relativa dê fase de í80"
para uma transmlssão da porta 1 para a porta 2
(Íi9.9), quando comparada com o da poÉa 2 pafa
a Dortg l.

-\-ìE<=::::::l-l r:-z
í .  ì  - \ l - - ta l r r r l :  I

Flgut lo

Se a onda Incldlr pela porta 2, ao pâssar pela
teÌrite soÍrerá uma rotação do 90o no meamo sên-
tldo qu€ da porta I para I porta 2. Mas ao passar
pela rotação, o sentldo de glÌo será Invertido, res-
tabelecendo{e a fas6 origlnal.

vêmos então que ocorre a diferença de fase de
180o, quando compaÌadas as propagações de í para
2, atendendo à dsfinição do dlspositlvo.

GIBÂDOR SEM ÌORçÃO DE 9A

Se não houvet inconveniente no Íato da entrada
e saída retangulares Íazerêm um ângulo de 90o,
um outro tipo de glrador sem torção de 90ô pode
s€r construído. Pela figura 10 vemos que a onda
incidente gira d€ 90o ao passar pela Íarrite e emer-
ge na porta 2, quando a propagação é de 2 paft 1
e a onda tem seu plano de polarização glrado de
90o no mesmo sentido. Logo, há uma deÍasagem
de 1800, se comparcda às propagações do 1 paâ 2
e de 2 Dara 1.

\:_/

l . \ \ l
Flgun I

Um glrador podô s€r obtldo empregando.se a pro-
prledâdê de não-reciprocidadE da rotação de Fa-
raday {fig. 9).

Na Ílgura I vsmos um gula de onda de secção
retangular, com uma. torção de 90o que termina
numa secção clrcular, na qual e$tá contido um
bastão dê Íerrite submetldo a um campo magné-
tico constante Bo. Conslderemos uma onda eletro.
-magnética incidentê na porta 'l com fase indlcada
na Ílgura. Ao passar pela torção, a Ías€ do plano
de polarização qlra de 90o. A seguir essa onda
recebe nova torção de 9(F no mesmo sentido ao
passar pelo bastão de Íerrlte, dimensionado para
tal, devido à rotação de Faraday, Ao salr pela
porta 2, de secção também retangular e com a
mesma orientaçâo da porta í, o plano de polariza-
qão estará girado de 180" em relação à entrada. (conclul no púx. rúrEro)

DESENHO DE ELETRÔNICA
DESENHO DE ELETROTÉCNICA

CURSOS EXÏREMAMENTE ÚTEIS A TODO PROFISSIONAL

LIGADO AO RAMO ELETRO-ELETRONICO, PARA AMPLIAR

SEUS CONHECIMENTOS.

SOLICITE INFORMAçÕES PREENCHENDO O CUPOM DA PÁGINA 49.
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E.rEUlsÉo

INSTRUMENTAL DE BANCADA

o osclloscÓpto

O oscllos-cópio é um dos lnstrumentos mars

veÌsáteis que possuimos pâra serviço de TV-re-
paraçáo. Um osciloscôpio, graças às suas carac-

terísticas, pode oferecer umâ apresentaçáo vi-

sual do comportamento de um estágÌo ou de

um circuito inteiro que se encontra dentro de

um televisor.

O tesie de comportamento mais comum è o

de compârâçáo. Aqui, comparam-se duas tor-

mas de onda. Uma delas é o modelo; a outra

é âquela extralda do circuito sob prova À Íor-

ma de onda modelo é geralmente lornecida

pelo Íabricante do receptor e encontra-se em

mânuais de serviço ou esquemas. A forma de

onda extraida do circuito sob teste é âquela

que vamos comparar com a lorma de onda
'modelo. 

Se as duas forem relativâmente iguais

ou pelo menos aproximadamente semelhantes,

avaliamos o Íuncionâmento do circuito sob

teste como sendo normal. Se as Íormas de

onda comparadas Íorem diÍerentes, ptocura-

remos observa! onde se situam âs difelenças

e analisaremos qual pode ser a causa dessâs

dilerençâs. De posse dâ idéia da possivel causa,

procuraremos encontrar o deleito e repará-lo'

Ântes de tratarmos do uso e aplicaçáo de

um oscÍloscÓpio, vamos falar de sua compo-

sição.

Existe uma grande variedade de circuitos e

Íormas exteÌnas de apresentação para um osci-

loscópio. Os tipos variam de acordo com o
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fabricante e. muitas vezes, o mesmo fabricante

âpresenta válios modelos com diÍerentes ca-

racteristicas.

A figura 1 mostra um diagrama em blocos

básico de um osciloscópio. Como se pode Yer

no diâgramâ, dois âmplificadores, um verticâl

e outro horizontal, alimentam pìacas defleto-

ras situâdas dentro do tubo de raios catódicos'

O amplificador vertical Ìecebe sinals exteruos
que venham a ser aplicados à entÌada vertical'

Esse ampliÍicador aumenta a ampÌitude da

tensão que é aplicada à entradâ vertical, tor-

nando-a suflcientemente glande para ser apli-

cada às placas defletoras respectivas e provo'

car na tela do TRC uma imâgem aumentada

daquela tensão. O amplilicador horizontal é

um amplificâdor classe À de alto ganho e que

amplificâ ou â tensáo de qualquer sinal que é

aplicado à entrada horizontal ou uma tensão

em forma de dente-de-serra que vem do ge-

rador de varredura.

O gerâdor de varredura Yisto no diagrama
gera uma tensáo em Íormâ de dente-de-serra

e que pode ser aplicada' através de uma chave,

ae estágio ampliÍicadoÌ horizontal. GeÌalmen-

te, quando se deseia observar uma Íorma de

onda vinda de um circuito qualquer, aplicâ-se

â mesma à entradâ vertical e colocâ-se uma

châve seletora em posição de varredurâ hori-

t PÌoÍessor alo SENAI
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zontal interna. Isto laz o gerador de vârre-

dura interno do osciloscópio âtuar sobre o am-
pllf icador horizontal e, conseqüentemente, so-

bre âs pÌacas de deflexão horizontal do TRC.

Uma fonte de baixa tensão alÍmenta todos
os elementos e estágios do osciloscópio. Em-

bora no diagrama da figurâ 1 tenhamos colo-

cado a fonte de altâ tensão em um bloco

separado, esta muitas Yezes fâz parte da pró-

pria lonte de baixâ tensão.

o tubo de ralos caxódicos geralmente possui

uma telê de 3 ou 5 polegadas e tem funciona-

mento quase que semelhante a um tubo de

imagem de TV. Possui um pescoço onde se

âloja um canháo eletrônico composto de €le-

trodos que trabâlham no sentido de formâr,

focalizâr e âcelerar um ieixe eletrônico que

lrá atacâÍ a teìa e produzir â imagem do

sinal â ser apresentado.

A intensidade do feixe eletrônico é contro-
tadâ pela tensão que é aplicadâ à grâde de

controle.

Às placas de deÍlexão são arrumâdas em

dois pares: um par de dellexáo vertical e outro

de deílexão horizontal. com aplicâçáo de uma

dllerença de potencial através de um dos pa-

res. cria-se um campo eletrostâtico entre elas

e este tenderá a empurrar o feixe de umâ placa

e atrâi-lo para â qutra. Logicamente, a placa

que empurra ou. repele o feixe é âqueÌa que

tem o potencial negatiYo. A placa que atrâi é

a que está a um potencial positivo. Isto se dá

devido ao Íeixe que é constituido de elétrons.

A quântidade de deÍlexão soÍridâ pelo feixe

eletrôntco é proporcionâl ao valor da diÍerença
de potencÌal que é aplicada às placas defle-

toras. Com apÌlcação de umâ tensáo ãlternada
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Dlaat|ma Gm hlocos
báslco de um oscüot-

cóPlo'

através das placas provocaise um vâi-vém do
feixe e a distância atingida por esse val-vém
depende da amplitude daquela tensão alter-
nada.

PLÂCÀS DEÊLEÌORÂB

PLACAS OE'L€ÍORAS

úoRlzol{ÌÀls

FtAüÌr ?

Típtco TBC utllzado e|'1 osclloicóplos.

A figura 2 mostra como é constltuldo um
tipico tubo de raios catódicos utilizado em

osciloscópios, Os elementos internos como vis-
tos na l igura são:

Um Íilamento, que serve parâ âquecer o

catodo ao ponto de emissão, O catodo emite
os elétrons que. váo formar um fino Íeixe
graças ao eÍeito focâlizador dos anodos I e 2;

especiÍicamente, o anodo que iecebe tensão
parâ controle dâ locallzação do feixe eletrô-
nico. O anodo 2 tem a função de acelerar o

feixe eìetrônico e está ligâdo a uma cobertura

6l



condutora interna pâra tornar mals elettvo
seu eÍelto.

A grade 1 é uma grade de controle. O valor
dâ dlÍerençâ de potencial aplicada entre essa
grâde e o catodo controle a quanHdade de
elétrons que pode cbegar até a tela do IBC.
Um controle de lntensidade ou tuminosidade
da Íorma de onds âpresentadg na tela é geral-
mente ligado à grade de controle ou catodo.
Quando a grade I torna-se mals negaflva em
relação ao catodo, menor é a intensidade do
Íelxe. Quando a grade 1 torna-se menos ne-
gatlva, malor é a intensldade do Íerxe e malor
será a lumlnosldade da forms de onda apre-
sentadâ.

Uma tensáo de aproxlmadamente 40 voìts é
tiplca para a grade de controle em relação ao
catodo.

Geralmente, o primelro anodo recebe tensão
da ordem de 400 volts posltlvos em relação ao
catodo. O segundo anodo recebe potenciâl que
pode situar-se, de acordo com o tlpo de TII,C,
entre 1000 e 2 500 volis positlvos em relaçáo
ao catodo,

O potencial âpllcado às plêcas dèlletôÍâs é
relativamente baixo e glra em torno de 250
volts.

fgual ao clnescópio de um televisoÌ, o TEC
tem uma tela quê é Ìecoberta inteÌnamente
com uma camada de materiâl Íluorescente. O
tlpo de ÍósÍoro -utilizado paÌs cobÌlr e tela do
TRC deve ter caracterÍsticas próprlss de per-
slsténcla e rêflexão de luz. Geralmente é utill-
zado um tlpo de ÍósÍoro que tem curta persls-
têncla, como é o caso do P5. A curta persistên.
cla permltê que, pare uma varredura !âpld&,
onde o felxe retornà â um ponto jâ varrido
rapldamente, es!rc ponto não esteja mals âceso
quando O Íelxe al chegar,

O tlpo de Íósloro Pt tem perslstêncta um
pouco mais longâ que â do P5, mas a luz que
apresenta é de cor yerde. A luz verde como
aquela que é apresentadâ Èelo fósÍoro como o
Pl é pouco sensivel à luz externa e é facllmen-
te vlsta. A luz externa que recai sobre a telâ do
TRC tende a causÂr reílexão de luz e Ìedüzlr
o conDraste.

(coot m pÌóx, núncro,
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O TRAI\SNTOR DE
EFtrITO DE CAMPO

POLARIZAÇÃO B BSTABILIZAÇÃO
DE CIRCUITOS

TRANSISTORIZADOS

TRANSITOR DE EFEITO DE CAMPO - FEÍ

lndrção

O transistor de eÍeito de campo é construído
de junção PN, apresêntando característlcas slmila.
Ìes às da válvula pentodo. Ele é classiÍicado como
transistor ds efelto de caÍnpo de lunção ("junctlon
field effect transistor'), JFET ou slmplesmente FET,
ou ainda como transistor de efelto de camDo sômi-
condutor de óxido metálico ('metal oxide semicon-
ductor field effect transistor"), MosFET.

Ém Português a abrevlação serla ÌEC, mas como
€la tem sido pouco empregada, não a adotaremos
em nosso artlgo.

O FET é construÍdo por difusão, de maneira sl-
milar ao clrculto integrado. A lmpedância de entra-
da ó alta Ída ordem de í00.MO a í GO) porquê o
circuito de entrada do FET é um diodo polarizado
Ìeversament6; esta lmpedância no MOSFËT é mslor
qu€ J GO. Esta 6ntrada, pratlcamente sberta, íaz
com oue o FET trabalhe com tensão e seu com-
portamento é semelhante ao da válvula pentodo;
entretanto, o FET sendo um semlcondutor, sofre a
lúluência térmicâ, quê não pode ser ssquecldâ.

O FET é obtido a partlr de um bloco de silíclo P
(ou N) ao qual aplicamos duas ÌeglÕ€s N (ou P)
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por diÍusão em cada lado. O FET obtido a partir
do bloco N é dsnomlnado FET canal N. Na figura I
damos a conflguração do FET e sua slmbologla,

oiE|o oiEto

oo
Ff$lÌ| I

Í., Coííl.UnçIo do FEÌ cn|.l P, (Dl co.|fl!üÌrção do FEÌ
crd Ì{. (c) ahúohel.t j*ï: 

" 
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As duas regiões difundidas ligadas iuntas eletrica-
mente formam a porta ('gate') e os contactos em
cada extremidade do bloco (canal) são o suDrldouro
("source") e o dreno ('drain"). Podemos lmaginaÌ
o terminal pofta como base do transistor,,ou grade
da válvula, o terminal supridouro como emissor do
transistor, ou catodo da válvula. e o termÌnal dreno
como coletor do transistor, ou anodo da válvula.

Polarização do FET

Na figufa 2 mostramos a polarização do FET
canal N, onde podemos constatar que a junção FET
requor uma polarização reversa na junção PN por"
ta-supridouro. A tensão +VDD polariza o dreno,
que dá um gradiente de potencial ao longo do
canal N, VDS. Este potencial é o causador do fluxo
eletrônico através do supridouro para o dreno. No
FET canal P a cofrente pelo canal é de lacunas.
Podemos considerar que o FET é um dispositivo
unipolar, ou seja, um transistor unipolar. Sabemos
que no transistor comparecem tanto os elétrons
quanto as lacunas; por isso-são chamados tran-
sistores blpolares.

Se aumentássemos a polarização reversa porta-
-supridouro, por meio da Íonte VGG, au'mentaríamos
a região de depleção nas junções (fig.2-b), que
reduzirla (estrangularia) o canal N. A redução do
canal implica na redução de corrente pelo canal.
Se o aumento da tensão for grande, a região de
depleção se estenderá ,por todo o canal, bloquean-
do a corrente ("pinch-oiÍ") supridouro-dreno; esta
tensão é designada por Vp, O "pinchofÍ", ou es-
trangulamento, pode ser interprotado como o corte
da válvula,

Para valores de VGG compreendidos entre 0V
e Vp, ou seja, valores intermediários, o FET apre.
senta caracterísÌica ôhmica; para balxos valores de
VDS e para àltos valores de VDS, além da tensão
de estrangulamento o FET passa a funcionar como
um dispositivo d€ corrente constante (de satura-
ção) e a esta região denominamos Ì€glão dc es.
tr?|€ulanEnto. Nesta regìão, um aumento na ten-
são VDS não produz um aumento cÒrrespondente
da corrente dê dreno.

oo

FÍlurâ 2

(a) Pol.rlz!ção do FGï. (b) Ìlu.h.ç5o d! Ì€siáo d€
d€pl.ção nâi lunçtur, polo âum.n|o dô Vcc. (c)

D.!|.Éo tohl.

Becapitulando, temos que um aumento na tensão
porla-supridouro VGS acarreta uma redução na cor.
r€nte do dreno, isto é, quanto mais negativa Íor
a tensão VGS, o FET conduzirá menos, posto que
VGS aumenta a região de depleção. Se esta tensão
for muito alta o FET será blooueado.

Este Íuncionamento do FET é chamado de oDe,
ração por depleção ("depletion mode').

Ouando aumentamos muito a tensão VDS, a ten.
são VGD será suÍiciente para atingir a ruptura da
característica reversa da junção PN, quando passa
a ser designada por BVGDS, tensão de ruptura
porta-dreno.

Na Íigura 3-a damos a curva caracterÍstica do
dreno ou de saída do FET, que é semelhante à
curva característica da válvula pentodo, só quê o
FET não possuÌ grades.

Na figura 3-b damos o circuito báslco do FEI,
com uma fonte. O resistof RS do supridouro dá
a tensão VGS necessária ao funcionamento do FEf
no ponto quiescente O degeiado.

o
Figutt 3

(.) CuÌva caÍâctêrírrlc. dê 3àídâ do FEÍ. (b) Cl.cuito.b&lco
do FEf.
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Determinação do ponto de trabalho (regime CC)

Como todos os dispositivos, temos que polarizar
o FET de modo que trabalhe adequadamente. A
polarização é feita normalmente para operar na
região mais l inear da característica. O ponto O é
obtido traçando-se a reta de carga sobre a curva,
a oartir de VDD ê lDD. A tensão VDD não devêrá
ultraoassar a tensão BVGDS.

Para o circuito da fìgura 4-a empregando o FEÌ
da figura 4-b, temos:

Pela figura 4-b podemos calcular numericaúente,
os vafores do circuito da Íigura 4-a. No ponto quies-
cente o temos:

VDSO:8 V
IDO - í,4 mA
VGSO : - lV

enÌão

VDD _ VDSO 15 ' 8

lDo

VDD VDD VDS

IDD

VRS VGS
PS---=-

ID ID

hntâo:

VDD = VDS IVBS+VRL
VDD = VDS + ID (RS + RL)

A reta de carga agora será dada por BL + RS.

Para o cálculo de CS consideramos Que XCS :
0,1 . RS, para a Íteqüência mínima fmin.; portanto:

7
=_.Í03=5.10,ohms

1,4

BL: s kO

O cálculo estariâ corrêto se não houvesse o
resistor de supridouro RS, que iria introduzir uma
variação. A queda VRS deve ser levada em consi-
deração para a obtenção do VDD finaÍ-

No ponto O temos VGSO = -l V e IDO :
1,4 mA, o que signiíica que a auto-polarização dada
pelo BS pode ser obtìda quando VRS : VGS, ou
seJâ,

VGSO 1
BS = -  = :0,71 í0 '  ohms :

1,4 .  10' '

1,4 .  10"

= 710 ohms

Figun 4

(âÌ cráficb no3trsndo os poÌrtos do proj€io. (b) Circuiloi

ID

lDo

Já calculamos todos os componentes, excetuan-
do-se o capacitor de supridouro CS.

XCS = 0,1 .  RS = 0,1 .710 :  71 ohms

0,159

f-r".  .  RS f- i" .  .  XCS

' t0
cs:

2.n. Í - r" . .XCS 2.2. f - i " . .BS

IO(XA'

I tD:3,

2,5

2,O

t,5

IDO: t, :t
I ,O

o,5

vSS( v l
- o,5

-t ,o

_ t ,  5.  vcso

- 2,O

- 2,5

v D(Y)
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0,159 0,í59
CS 

- - 24,65 10-6 F
f-i". XCS 30 . 71

CS = 24,65 pF

A tensão Í inal VDD é igual a

VDD = VDS + VFL + VRs = VDso + VBL +
+ VGSO

VDD = VDSO + IDO (ff1 .1 s51
VDD=8+ 1,4 .  10-3 (5 .  103+ 0,71 .  10):

:8*7,994=15,994
VDD:16V

Então a reta de carga se desloca l igeiramente.
conforme mostra a l inha tracejada na figura 4-a.

FET om iegime CA

Se um sjnal Vg : 1 Vp for jnjetado na porta
do FET, o ponto O variará sobre a reta de carga
do ponto 01 até o ponto 02, mostrados na Íigura
4-a. Esta tensão da porta é identif icada como sinal
porta-supridouro vgs. A pÌojeÇão destes pontos so,
bre o eixo do x (tensão VD) dá a variação da tensão
de saída eo"t = vds. A relação enrre amoas as
tensões dá o ganho de tensão Av do FET em mon-
tagem supridouro comum.

lD=f(VGS,VDS)

que . expandida tem a aparência

1
id=gf.vgs+-vds

Ìd

Esta equação sugere um circuito equivalente de
Norton, como aquele usado no pentodo (Íig. 5).

vds

vgs

Substituindo os valores do gráfico, vem:

f vosz = rz,s v
02i

LVGs2: -2,5 V

I  vosr = a v
oí í

L vGSí = -0,5 V

12,5 - 4 8,5
=-. :_425

*2-2,s -  (*0,s)

O ganho de tensão do FET é bem pequeno com-
parado com o transistor bipolar e o pentodo. O
valor típico é da ordem de 10.

A reta de carga em CA corresponde à reta em
traço contínuo e em CC à reta tracejada, isto
porque em CA o BS é curto-circuitado por CS.

Modelo circuito êquivalente do FET

O circuito equivalente para pequenos sinais podê
ser derivado da curva característíca do dreno, do
mesmo modo que no transistor bipolar e válvula, A
função que relaciona a variável paramétrica e a
rndependente pode ser escrita como

ó8

figurâ 5

Circuito êquivalèúê do FET, no agom 3opridouro cornum, Dar.pequenos sinâls em bslxâ trâqüência.

A equaçáo do ganho de tensão Av é igual a

vds

vgs

.,' rd . BL \
onde: vds:gf  .vgs |  -  I

\ rd+RLl

rd RL
Av =gt.-

rd + RL

O sinal negativo denota a inversáo de fase ocor-
r ida na ampli f jcação de tensão.

Ouando a Ìssistência do dreno Íor mutro menor
do que a carga RL, ela pode ser desprezada, re-
sultando

Av= -gf  .  RL

A parcela gÍ é a transadmìtância direta do FEÌ.

Garâcterística composta e parârDetÌog

A partir da curva característica do dreno pode-
mos obter a ÍamÍlia de curvas de transadmitância
direta, que é similar à Íamília de transcondutância
do pentodo (fig.6). A Íamília de curvas oe Ìran.
sadmitância é obtida mantendo-se uma tensão VDS
fixa e anotando-se as correntes lD para os vatores
de VGS. Esta família de curvas é representada no
2." quadrante.

Os parâmetros poderão ser obtidos através das
curvas características compostas. Pela curva carac-
terística de saída obtemos a resistência do dreno.

VDS2 _ VDSí

VGS2 _ VGSí
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ôvD! t l ta o!

vcc - vcs vci
RL=*--=-

Ìc ICC

o

Fisúra 6

Curva. câracrerística comPosiâ do FEI

f vCB = 3,3 V
o.{  lc  =smA

[lE :  -4 mA
coletor

./7,

o { vEB : -0,23 v
emissor

Flgura 7

(.) Clrcuilo MBC. (b) Cur.
vas oârâcls!Ísticas dê saÍd3
(coletorÌ ê dê ênlradã, mos-
hândo a rnáli3ê gráíica.

,'/..!,

A VDS
"A-_-

AID VGS=k

e pela curva de transadmitância, a transâdmitâncìa

AID

A VGS VDS=k

POLARIzÂçÃo E ESTABILIZAçÁO
DE CIBCUITOS TBANSISTOBIZADOS

Análise gráÍica

l\,4ontagem base comum (lVlBC)

Para que o transistor Íuncìone como um amplìfi '

cador l inear em IVIBC é precìso polarizá-lo adequa-
damente; A polarização é feita em corrente con-
tínua, estabelecendo o ponto quiescente O O cir-

cuito da figura 7-a mostra a polarização de um

transistoÌ NPN em MBC.

O ponto de tÌabalho O é escolhido no ponto in-

termediárlo da família de curvas característìcas de
coletor, paÍa que não haja distorção (corte ou
grampeamento) no sinal de saída. O sinal ampli-
fìcado deverá ter sua excursão total, tanto na
alternância positiva como na negativaì sobre a reta
de carga, sem soÍrer achatamento por saturação
ou corte, conforme mostra a figura 8. No caso b
veriÍ icaremos, em outra oportunidâde, que é a
operáção do transistor em classe AB.

Pela figura 7-b obtemos os seguintes valores para

o ponto O, pelas famílias de curvas de saída e de
entrada:

A corrente lC é a corrente de coìetor no ponto

quiescente O e não a corrente reversa de saturação
(corrente de Íuga) lco. A potência CC do coletor'
Po = VCB lC, não poderá exceder a dissipação
do coletor estabelecida pelo íabricante.

Para se obterem esses valores deve-se calcular
os valores da carga RL e do resistor l imitador de
correhte do emissor. Pelo circuito da Íigwa 7-a
obtemos:

r r r r i ì

- t,â
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fvCE = 4,6 V
lrc :4,6 mA

o{
l lB =30 pA

IVEB = 0,37 V

BE: - : 442,5 onms
4. Í0-r

Montagem emissor comum (MEC)

Também devemos colocar o ponto O de maneira
gue dê uma operação linear para pequenos slnais,
lslo é, no meio da reta de carga. A polaÌização
do translstor NPN em MEC é dada no circuito da
Íigura 9-a, onde, como no caso da MBC, emprega-
mos duas Íontes VCC e VBB, Na Íigura g-b mos-
tramos a análise gráfica.

Pelo gráÍico obtemos:

Agora podemos detsrminar o resistor de carga
8L e o reslstor de polarização:

VCC - VCE VCC
BL:-=-

tc lcc

8-4,6
BL=-=739ohms

4,6 . t0-!

VBB - VBE
RB='-

IB

2 - 0,37
RB=-=s4,3kO

30.10-0

FtgüÌr 0

(.) Pofllo qul..crÍt .dâh.l.ctdo .lám do Donto mtdto d. r.l!
d. ÉÍ!r, |no.t'.ndo o Ír.mp.dÍ!nro. (b) Po o qui.*.nrô

aryóm do Po o rrlfflo, modrando o corta.

No nosso caso temos:

8_3,3
BL=-=940 ohrns

5. í0- !

VEE - VEB
RE:-

IE

Flgur! 9

(ât Clnullo MEC. (bÌ Cuwlr d. 3.íd. . d. êntrdr do r!|r
llslor NPI{ dr I!I|EC.

G)

REVISTA MONITOR de Bádio € Tetevisão70



r lÉ

ô

Montagem coletor comum (MCC)

O circuito é dado na Íigura 10-a e a análìse grá-
Íica em b. Pelas curvas obtemos:

Flsu.. !0

Circuito MCC, (b) C'irvâ3 câractêrÍsrlcB dâ saldr â d.
êntridâ.

calcular então:

VEE _ VEC VEE
RE=fi1 =

IE IBE

8-5
RE = _:666 ohms

4,5 .  t0- '

VBB - VBC
HB:-

IB

8-s,2
RB=_=56kO

50.10-"

PolaÌl:ação a F;tir de uma fontê

Vamos analisar a polarização do üansistor NPN
em MEC, Pelo circuito da figura 9-a verif icamos
que ambas as fontes VBB e VCC têm o lado nega-
Ìivo comum [à massa); portanto, será possÍvel
polarizar o transistor a partir de uma fonte apenas,
escolhendo convenientemente os resistores RB e
RL.

De acordo com a polarização dada, os circuitos
são classificados em polârìzação fixa, automática
e Dor divisor de tensão.

Polarlzação Íixa

A polarização fixa ou polarização por corrente é
mostrada na Íigura Íl-a. A corrente de base dese-
jada é obtida através do resistor RB, que por sua
vez determina a tensão base-emis$or VBE dese-
iada. O resistor de carga BL serve para estabelecer
o ponto O e Dara se obter o slnal na saída.

ïínhamos obtido os seguintes valores para o
ponto O:

o

= -4,5 mA

=50p4
= -5,2 v

Flgura íl

(a) MEC .oÌn polârl'âção Íixâ. (b) D€rcÌmimção dâ coÌr3nrô
dc tus. lco. (c) Circulto d! b3so.
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VCE : 4,ô V
lC = 4,6 mA
lB :30 r.r.A
VBE : 0,37 V

O valor de ÂL permanece Inalterado, mas o de
RB deverá ser recalculado para a nova conÍigu-
ração. Por KirchoÍÍ temos:

+VCC_VBB-VBE=O

VRB:VCC-VBE

VCC _ VBE VCC _ VBE
D9=-

ItB lE - alE

A corrente reversa de saturação (fuga) não flui
pelo ciÌculto externo da base, apenas a corrente
de recombinação lE - alE. Portanto, para obtermos
a corrente de recombinação devemos adicionar à
corrente de base lB a coÌrente lco. A corrente lco
é obtida pela curva de saída para lB = 0 u,A e
VCE = 4,6 V (obtida anteriormente), e dividida
pelo I do transistor,

Agora podemos determinar o valor de RB, que é

vcc - vEE í0 - 0,37
RB=-:-=283kQ

lE - trlE 34 . í0-"

O valor de RB para este caso é maior.que com
as duas fontes, porque empregamos a mesma fonte
*VCC = 10 V ao invés de VBB :2 V. O alto
valor de RB atenua o problema de carga ('shunt"),
peÌmitindo usar os mesmos valores, calculados
para as duas fontes, Além disso, o circuito oquiva-
lente permanece o mesmo.

Polarização automática

A polarização automática, ou auto-polarìzação, dá
u'a melhor estabil ização, por causa da realimenta-
ção introduzida ao polarizar a base com a tensão
de coletor âtravés de RB.

O resistor Ri permanece o mesmo, entretanto
FB deverá ser recalculado. 'Por KirchoÍf obtemos:

VCC-VRL-VRB-VSE=0

ond6: VRL: RL ( lC + lB)
VRB=RB,IB

Polatização por divisor de tensão

A polarização da base é dada pelo divisor de
tensão Íormado por R3 e FB2. Pelo circuito Ílui
a corrente de sangria lbl, que deve ser bastante
pequena. Por KirchoÍf podemos escrever:

VCC-VR,BI-VBB2=0

onde: VRBI : RBl (lbr + lE - alE)
VRB2 : VBE - BS2 .(.tbt + tco)

LOgo:

VCC _ VBE

I

Flgur. i2

Curv. crÌ.cr.rírllc! d. .rld. Indlê.|do o. ponlos do Intcrqrt.
p!Í! | d.t Ínlnâção dc 8.

O Ê é calculado pelo gráÍico da figura 9-b, que
desenhamos novamente na flgura í2, ìndicando
apenas os pontos de interesse para a determina-
cão de:

lC alE

lB lÊ -  a lE

RBí:

RB2 =

lbl + lE - .. lE

VBE
.a lc

0=-
AIB

6-3,5 mA
= _: 125

VCE=4,6V 40-20 pA

lbt + lco

O rêsistor RB2 carregará muito o circuito de
entrada, necegsitando-se, portanto, de maior sinal
na entrada.

Estsüfiiaçâo

O transistor, como todos os semicondutores,
apresenta uma grande variação em sôus parâme-
tros am função da temp€ratura. A MEC, que é a

Então,.o valor de lco será igual a

lC 0,5 mA
lco:-=-:4 t lA

Ê 125

A corrente de recomblnação é igual a

lE - clE = lB + lco : 30 * 4 : 34pA

72
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configuração mais usada, será analisada aqui. Ìe-
mos para todas as montagens

lco=lC- la l  . lE

lE: lC*lB

Substltuindo o valor de lB na equação de lC, vem:

lc=-+
í -1"

de onde

lco lal . VCC

í- lc l  .RB

Portanto:

tC:tco+lql  . tE

Substituindo o valor de lE vem:

lc:  lco + lc l  ( lC + tB)
tc (t - lal) = lco + lol . l.B

lco + lc l  .  lB lco lc l  .  lB

I
s=-

1- lü l

Estabil idade com polarização automática

Pêlo circuito da figura í3-a verif icamos que se
a corrente de coletor lC aumentar, haverá maior
queda em FL, diminuindo VCE. Com a diminuição
de VCE a corrente lB diminui. Diminuindo a cor-
rente lg através de BB, haverá uma diminuição na
corrente de coletor lC, Íorçando sua volta para o
valor do ponto O,

t  -  l " l  1-  lc lt  -  lo l

Pela expressão de lC verificamos que a variação
em lco acarretâ uma grande variação na corrente
lC. Com o aumento da temperãtura, há um aumento
na corrente de coletor lC, que por sua vêz ãcar-
reta um aumento na corrente lco, que ãumenta
ainda mais a corrente de coletor. Esta cadeia (rea-
limentação) levará o transistor à ruptura. Para se
evitar este dano coloca-se um clrcuito externo
capaz de minimizar os efeitos da temperatura. Esta
minimização é dada pelo Íator de estabil idade S,
deÍinido pela relação da variação da corÌente de
coletor e a variação da corrente de fuga lco:

drc
s:-

d lco

O Íator de estabil idade ideal é í, porém na prá-
tica ele é maior. O fator de estabil idade para o
circuìto MEC com polarização fixa poderá ser cal-
culado, bem como o de todas as outras polari-
zações.

Estabilìdade do circuito MEC com polarização fixa

Pelo ciÌcuito da figura íí-a podemos obter a
equação

VCC-VRB-VBE=0

onde: V,RB : RB . ,lB

Então

voc - vBE vcc
tÈ=_=_

RB RB

Sabemos que a corrente lC é igual a

lco lal . lB

l- lo l  t - l " l

365 - SETSMBRO DE 19?8

Figür. t3

(a, Polârirarão rutoíÌÌÉtic.. (b) Clrcuito dã polarlrâção dr b....

Por KirchoÍf obtemos:

vcc* tB IRB+RL)-tc.  RL

e

T
ì " .
ì
t
i""

ï:-.
:

de onde

lco:  Ic (1 -  la l )  -  te .  lc l

lco (FB + RL) + VOC . lal

s=
I  - la l  + lü l  .BL

(FB + FL) (1 -  lc l )  + aì  .  RL

Então o Íator de estabilidade é:

BB+BL

Estabilldade do circuito MEC com divlsor de tensão

Com a introdução do rêsistor de emissor otimi.
zamos a estabilidade do circuito devido à Ìealimen-
tação negativa. O novo circuito é mostrado na
Íigurs í4-a; para facil i tar a análise Íaremos uma

T5



Fesolvendo as expressões de VT e lco para lC,
vem:

lco ( .RTlFE)+w.lal

oe onoe

(RT + RE) (1 -  lcr l )  + lc l  .  FE

Fis!Ì. la

(a) Cirqrlto com nE. (b) Cl'Éülto Gqulv.l.nto tì'vcnl"do'

simpliÍ icação, substitulndo o circuito de entrada
pelo seu circuito equivalentê de Thèvenin (fig. 14'b)'

onde:

vcc
vÍ=-.  RB2

BBí + 'B82
RBl BB2

RT=--
RBl + RB2

Pelo novo circuito temos:

VT -  VRT _ VBE _ VRE :  0. . .  VÍ  :  VRT +

+ VBE + VRE = VRT + VRE

onde: VfiT = BÍ . lB
VRE = BE ( lB + lC) :  FE lE
vT = lB (RÏ+RE)+lc.  RE

Sabemos que

1- lq +lal  .RE

RT+BE

com a introdução dê RE no emissor mudamos o
ponto quiescente O, que deverá ser recalculado'
Por KirchofÍ temos:

VCC-lC. RL-VCE-lE RE=0

e

onde lC >> lB

Portanto:

ÌE: lc+lB

EnÌão:

VCC - IC RL-VCE- lC BE=0

vcc - vcE
lC:--

RL+RE

FLt=FL+RE

VT=lB(RT+RE)+lc.BE

/ vcc - vcE \
vr- { -- |  nE

\  RL+BE , /

lco:  lc  (1 -  lc l )  -  le .  lo l

RT+BE

(,
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gFrrnrle soFËimenËo
. Aparelhoj de recepção e

transmlssao

. Transistor de germânio
o TÍansistor de silíçio
o Circuitos iotegrados
. Diodos M.A.T.
a Diodos retificadores
a Todas as miudezas e

componentes

o Inshumentos dé medição
o Sgletor dç canais
o Conversorcs de UHF
a Válvulas todas as marcas
a Potenciômetros
I Alto-falantes
. Caixas de freqüência

modulada
a Kits de amplificadores

M-320 e M-350

. AmDlificadores
o Gravadores
a Auto-amplific.ador stéÍeo
o GeÍador de freqüência

modulada
o Fitas virgens e gÍavadas
o Agulhas e cÍistais
a CáDsulas masnéticas
o Mdouinas folocráficas
o Fonès stéreos ãe todos os tipos

Vendas no atacado e varejo

BLETRoNICA RUDI LTDA.
Forest 221-1376 - 221-l38il - Rur Str, IÍigënia, 379

CEP 0l2O? - Slo Pculo - SP
Endereço telegrófico - "EL-RUDI"

fftrfftN
Geminl.color

PARA TODOS OS CANAIS
CORESEERANCOÊPRETO

MAIS UM

t0 $tHflt[0$
TEMPO DE MONTAGEM

Sem parcfusos " Suporte centnt isolado, Dupla sustentação
Toda em duraluminio * Caixa transíormadora impedância c/ saida p/gOOfLe 75n

ME1TÁI,ÚBGICA NTESTE NiNTISTNTE E COMIôRCIO LTDA.
Rua C6l, Antonio Marcelo,s23 -CÊpt 03054 - São pauto - S.p. - Fon€t lpBx.t 29í{'422

Fábrioa - Rua JoãodeMelo,24*2ag - cuarsÍêma - S.p.

IANçAMEilTO
hi=çi=

Pât. Rêquerida no. 76019O7
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UNICO GERADOR
cl e BARRAS COLOR]DAS

PORTATIL
O Gerador de Bares S?G-08 é um instrumento comoaqio s vêriátil Foi

especialmenie proietado F\ôrè tesle e calibração de receplores de TV a cores [siste-
mas PAL-M e NïSC) ou preÍo e brenco. Dadas suas caraclerísficas, ele sa loraa
alhmente indicado não só paro laboralórios e escolas, mas lombóm parc oficinnr
de reparação, _Íanto para serviço- inlerno çomo exlerno (iá que uma de suat prin.
cipais caracleríslicas é a porÍabil idade).

CARACTËRÍSTICAS
Padrão CONVERGÊNCIA para aius-
les de conver!ência eslálica e dinâ-
mica, linearidade e e{eiio pin-cushion

{almoíada}.
Escala de cinza paro tesles no circuilo
de vídeo.
Sinal de vídeo com amplilude e pola-
ridade aiuslável.
Saída de RF aiustável para lesie no
circuito de AGC.
Sínal para sincronizar osciloscópio.

a

Pedidos ccompanhcdos de cheque visado pagávcl em São Paslo.

(despesa de freÈe cr$ 150,00)

Padrão 8 brrras de cores pare aiu:far
nos circuitos de cromc.
Padrão vermelho pàr. vêrificâçõo d.
DUreza.
Cobre os canais 4 a 8.
Conslrução compèciô.
Equipado eom alga pcrc iransporlc.
DIMENSÕES: chura : 80 mm: lcr-
gwa -- 220 mm; proíundidado -
:  200 mm.

RADIOTÉCNICA ÃUROR^A, tTD.A.
0t208 - RUA DOS TIME|RAS,2ó3 _ CATXA POSTAL 5009 _ SÃO PAULO _ Sp
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GERADOR DE TREIVI DE PULSOS

O circuito apresentado gera um trem

deìulsos no qìal a duração do pulso, o

iÃ"'úto entre puìsos e- o número de pul-

iãr p"de- sei variados independente-
ãenrL pelo aiuste das constantes de tem-
po R,C,, R:Cz e RsCr, resPectivamen te'

õ""á. 
'é 

aplicado um pulso negativo de

iatilho, os iemporizadores 1 e 3 sào ati-

ïados. Com "An em nível alto, Tz é gati-

ffruJã 
"" 

final do intervalo de tempo de

illãr' e gatilhado no final do intervalo
ãi,l úÃb. ãe T,. Na saída e gerado um

trem de pulsos. Quando "4" assume um
nível baiio no final do intervalo de tempo
ãe Tr, T, não pode ser mais gatilhado por
i , .  õ '1.ã.  dá pulsos termina. quando T'
comnÌeta seu ìitimo ciclo de tempori-
zacao,

Dr. N. H. Sabah
American UniversitY of Beirut
u.s.Á.
(ww 1s02)

@

@
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I CHING

O circuito apresentado é o equivalente
eletrônico do " I Ching", uma forma de
adivinhação originária da China. Em sua
forma clássica, a resposta é obtida pela
manipuÌação de 50 varetas ou pela com-
binação de 3 moedas. Evidentemente ne-
cessitamos de um Ìivro guia para inter-
pretar os resultados. O processo todo deve
ser repetido 6 vezes a fim de que se obte-
nha uma resposta completa.

A versão eletrônica consiste de um osci-
lador funcionando em 4 kHz, um contador
dupÌo que produz uma forma de onda de
2 kHz, com um ciclo de trabalho de 500u0
e uma forma de onda de 500 Hz com um
ciclo de trabalho de 250t0. Esta é a rela-
ção correta que reflete as combinaçóes
obteniveis com o "I Ching" em sua forma
original. Quando é pressionado o "Reset"

Ìo00s os | l , rvÊisoâEsl  xc raoa9

0looos I  lN araa

GrÌ
,E?i RtrDIeúHeP ELEïRôìIcA rïDA.
1.. SUPERMERCADO DE ELETRONICA

RUA VÌTóRIA, 339 - FONES: 22r-0213 - 22t -0201
cEP 01210 - SÃO PAULO _ SP

o LED I se acende e os demais oerma-
necem apagados. Quando d pressìonado
o "Set", o oscilador pára, o LED 1 se
apaga, os LED 2,3 e 4 são habilitados e
a informação é mostrada no contador du-
plo. Os LED 2 ou 3 sempre acender-se-ão
(um ou outro), representando as linhas
Yin e Yang, respectivamente. Nos casos
em que o LED 4 também se acender, sig-
nifica que a linha Yin ou Yang é também
uma Ìinha em movimento. O circuito deve
ser então restabelecido, ficando pronto
para uma nova leitura (deverão sei feitas
ó leituras). O circuito não é crítico e
pode ser alimentado com tensões de 3 a
l2 vol ts.

D. Di Mario
Iohannesburg
África do SuI
(ww 1s08)

I
-ìI

1r
jl

i

't/7
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TELEFONE CONTRA
CHOQUES ACUSTICOS

A PROTEÇÃO DO

IF
@
NI
iltl
A

Defeitos em linhas de força ou a operação
de disjuntores nessas mesman linhas, quando
situadas próximo a linhas telefônicas, pode
induzir, nestas, surtos de tensáo ou de cor-
aente; o mesmo pode âcontecer quando se
verificarem descârgas atmosféricas nas proxi-
midades da rede telefônica. Se a tensão longi-
tudinal induzida for suÍiciente para operâr os
centelhadores de proteção da linhâ teÌefônica
(em torno de 400 Í 100 volts RMS) e se estes
centelhadores, como geralmente acontece, não
operarem uniforme e simultâneamente, resul-
tará uma tensão transversal, ou seja, entre os
dois fios da linha telefônica (fios a e b) sur-
girá uma tensão- provocando a circulação de
umâ corÌente no receptor (lig. 1); caso o surto
tenha suÍiciente eneÌgla, o dialragma do re-
ceptor será vlolentamente acionado, provocân-
do aquilo que se denomina de choque acústico.

Aqülilo R. Leal *

Por êstas rãzÕes Íaz-se necessáriâ â presençâ
de sistemas que, se náo conseguirem eliminar
por completo o choque acústlco, pelo menos
reduzam este Íenômeno a nÍveis tais que não
impliquem no prejuizo da cápsula receptora
do aparelho telelônico e que sejam suportâveis
peÌo ouvido do usuário.

Para que se produzâm choques acústicos é
necessario:

- a produçáo de uma certa tensáo entre o
fio e terra, tensáo essa que faça operar
os centelhadores;

- que esse surto tenha suficiente energiâ
para operar com violênciâ o diafrâgma
da cápsula receptora do aparelho teìe-
iôntco;

. - a terceira condição, que seria a operâção
não uniforme e/ou simultânea dos cen-
telhadores, normâlmente ocorre por ser
impossÍvel a rcallzação prática de cen-
telhadores obedecendo rigorosamente a
estas características.

I DngeD-heiÌo da TELEEJ
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CEI{ÌElIIÂOOR TRIPOLAR E LItÁ

Para evitar os choques acústicos será neces-
sário evitar que as condiçóes acimas sejam
verificadas ou atingidas e, para tal, recorre-se
a um dos seguintes meios:

Operação simultànea

Procura-se obter uma operaçáo simultânea
dos centelhadores nos dois fios empregando:

- centelhadores de trés eletrodos cente-
lhadores a gás com três eletrodos numa
só ampola (fig. 2), ì igando-se um eletÌo-
do a cada um dos lios e o terceiro à terra
(fig. 3); embora este procedimento náo
seja muito eficiente, contribui bâstante
paÌa a redução do choque acústico;

Figura 3

- indutância - os dois centelhadores po-
deráo ser ligâdos à terra através de bo-
binas, de acoÌdo com a figura 4: a des-
carga de um dos centelhadores induz na
oütra bobinâ uma tensão que apressa a
descarga do segundo centelhador; com
isto são reduzidos os choques acústicos.

R€alução ala tensão

A redução da tensão pode ser obtida por
vários meios, por exemplo:

365 - SETEMBRO DE 19Ì8

FiguÌa 2

LII{HÀ RECEPTOR

.F
BI

riguÌa {

- bobina de drenagem a colocação de
bobinas de drenagem junto aos centelha-
dores, conforme ilustra a ligura 5, reduz
a tensão nos centelhadores, podendo im-
pedir que atinja sua tensão de operação;
porém, este processo impede testes com
CC, sinalizaçáo CC e telegraÍia por terrâ.

,  Fgrr Ìas

ÂmortecealoÌes ale choque

O dlspositivo apresentâdo na figura 6 foi
largamente empregado, estando atualmentÊ
em desuso; uma alta tensáo no primário do
transformador originava no secundário uma
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tensão capaz de tornar coÌìdutora a Ìàmpada
néon, e assim reduzindo a impedância refle-
tida no primário em paralelo com o Ìeceptor;
a lâmpada cessava de conduzir após a descar-
ga. O dispositivo incluÍa ainda um capacitor
de 1p,F em séÌie com o circuito.

Varistores

Atualmente empregam-se varistores para a
supressáo dos choques acústicos. Os varistoÌes
apresentam uma âlta resistência para tensões
baixas mas, quando a tensáo se eleya, a sua
Ìesistência cai abÌuptamente, permitindo um

FigüÌa ?

caminho de baixa resistência para a corrente
induzida; atualmente é empregado o varistor
3A da W.E., que se compõe de seis discos de
cobre e óxido de cobÌe, Iigados de tal forma
que três discos escoâm a corrente em um sen-
tido e três no sentido oposto, conforme se
mostra na figura 7; este dispositivo é o mais
eficiente de todos os apresentados, tendo per-
mitido, inclusive, u'a maioÌ proximidade entre
as l inhas telefónieas e as l inhas de força.

c
ROBUSTO E DE ALTA
SENS'BILIDADE.
o CC. Volts: 0-0.6-6.0-30-120-600-1200 V. (20.000

ohms/volt).
o CA. Volts: 0-6.0-30-120"600-1200 V. (10.000

ohms/volt).
. CC. Milìamperes: 0-60 micro A: 0-6,0-60-600m4.
o Ohms: 0-10K- 100K- I  lV -  l0 l l l  (60, 600, 6K, 69K

no centro).
. Capacitância: 0.002-0.2 micro F.
.  Decibéis-20 até 63 dBm.
. Dimensões: 9l x 131 x 39 mm.
o Acompânha um par de cabos e instruções de uso.

ENDA EM TODÁS ÁS CÁSÁS DA RAMO.
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l3fryli Ind. de Gomponenres Eterrônicos Lrdo.
RüA PDBO, 684 t0ìl'ES: 203-rí92 / 2O3-O\77 / ?Ã343W
C. P. 17 O3I _ GEP 0237I _ TBEMDMBÉ DA CÂNTáRDIR,A

SÃO PAUIÍ) _ SP

VENDAS: 203-1000

SOMENTE BEGLI PODE OFERECER COMPONENTES
coM A GARANTTA QUE VOCÊ PRECTSA

84 REVISTA MONITOR de Rádio e Televisão

I



. - t

?letrônica

VAREJO - ATACADO - D|STRIBU|çÃO

Rua Mol. Floriono Peiroto, 490

PEçAS P/ R^É,DIO - TEtÉVIS.f;,O
Fone:24-1391

soM
Ruc Des. Wesfphclen, 137
Fone: 34-3845

MAÌRIZ Av E,manô MãfchenL, 7 30 Lapa.Sp Ìêls.  260 5525, ?61.3975.2615519 € 261 7a33 -FlLlAlS R.d6Janerc,  P.Alèq.e,  Reci lêeB. lo Horzontê
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EQUIPAMENTOS LOGICAL

Â linha Logical caracteriza-se por um cunho
altamente profissionaÌ e produtos de elevado
nÍvel técnico, tânto no projeto em si como Ììo
desempenho final, incÌuindo-se nessa linha
instrumentaçáo digital e ânalógica, lontes de
alimentâção, controladoÌes para âutomaçãd e
outros.

IDstrumentos digitais

a) de painel

A série de Instrumentos Digitais de PaineÌ
Logtcal é construÍda em estado sólido, com
circuitos integrados da técnica MOS, e desen-
volvida para aplicâções industÌiais e de labo-
râtório onde seja necessária mediçáo constânte
de grandezas elétÌicas (ou outras grandezas
fisica.s) de aÌta confiabilidade.

Componentes de aÌta quaìidade são usados
em sua construção, tais como circuitos inte-
grados da família MOS-LSI, de alta imunidade
a ruido e projeto altamente elaborado, pre-
vendo por exempÌo duplâ regulaçáo de fonte
e proteçáo contra erro de poÌaridade, garan-
tindo assim estabilidade e desempenho.

Inclui voltimetros CA e CC, amperimetros
CÁ e CC, ÍreqüencÍmetros para baixa e alta
Íreqüéncia, contadoÌes de pulso, contadores de
tempo, tacômetÌos pâra uso com "pick-up"
magnétlco, decodificador óptico e taco-gerâdor,
todos em caixa padÌão para uso em painel.

8ó

b) de mesa

Além de todos os instÌumentos menclonados,
disponíveis também em modelo de mesa, ou-
tros compõem esta série, como freqúencÍme-
tÌolcontadoÌ digital de larga aplicação e gran-
de versatiÌidade.

Fontes de alimentação

Todas as Íontes de aìimentação Logical são
acondicionâdâs em gabinetes tipo "rack" de
19", podendo ser uti l izadas também em mesa,
e possuem, entre outros recursos, proteção con-
trâ curto-circuito ou sobrecarga, com indica-
ção luminosa.

a) modelos 1/2 "raek" Q l/2")

São 3 modelos, todos com tensão ajustável
a partir de zero volt e corrente máxima tam-
bém regulável desde zero âmpèÌe.

0-30 v, /0 -  1,5 A
0 - 200 V/0 - 100 mÁ,
0 - 200 v/0 - 400 mÂ

b) modelos 1 'racÌi" (19")

Qualquer vâloÌ de tensão e corrente (sob
consultâ), tensáo e corrente reguláveis ou
tlxâs.

REVISTA MONITOR de Rádio e T€lEvisáo



Controladores paÌa automação

Inclui uma extensa linha de equipamentos
para controles automáticos.

a) sensores indutivos e capacitivos

Para â detecção de material metálico ou não,
por apÌoxlmâção, sem necessidade de contacto
e sem peças móveis. Dimensões desde 1,/2" de
diâmetro e seúsibilidade até 200 mm de dis-
tância.

Podem ser utilizados como chave de lim de
curso, detector de proximidade em esteiras
tÌansportadoras, posicionadores, sensoÌ de con-
tagem de peças, sistemâ de segurança em má-

quinas operatrizes, alarme, substituição de sis-
temas ópticos, etc.

b) controladores de nÍvel para liquidos

Para controle de nivel de llquidos, conduto-
res ou isolantes, por contâcto, mas sem peças
móveis com controÌe de um ou dols niYeis.

Ideais para controle de caixas dágua (Ìesi-

denciais e industriais), nivel de óìeo e controle
de nÍvel em reservatóÌios de um modo geraÌ.

OutÌos equipamenúos

Medidores de ampère-hora, megôhmetros'
teÌmômetros digitais para uso com termopar,
.temporizadores de âlta precisáo, etc.

(LMP Comércio e Montagem de Equipamento
Eletrônico Ltda. - Rua Rafâel correa Sam:
paio, 991 - CEP 09500 - São Caetano do
Sul - SP).

TURBINAS HIDRAULICAS GIGANTES
FABRICADAS NA FRANÇA E NO BRASIL,

EQUIPARAO A USINA DE PALMAR,
NO URUGUAI

Foi firmado em Montevidéu um contrato
entre as Sociedades Mecânica Pesadâ e Creu-
sot-Loire e a Comipal - Comissão Mlsta de
PaÌmar, para o lornecimento de três turbinas
Kaplan de 113 MW cada, para umâ queda de
2? metros, e duas pontes rolantes de 250 to-
neladas. Essas turbinas ÍiguraÌão entÌe as mais
potentes do mundo em sua categoria.

Esses equipamentos serão instalados na Cen-
tral de Pâlmar, no Rio Negro, a 300 km a
oesie de Montevidéu. Essa Central duplicârá â
capacidade hidro-elétrica instalada no Uruguai
e aumertará de 50% a' potência eÌétrica total
do pais,

As turbinas seÌào fabÌicadas em parte no
Brasil pela Mecânica Pesadâ (de Taubâté - SP),
num valor de 250 milhões de cruzeiros, e em

365 - SETEMBRO DE 1978

paÌte nâ tr'rança, pelas Sociedâdes Creusot-
-Loire e Neyrpic, num vâlor de 43 milhões de
Írancos.

A Mecânica Pesada atuará como chefe do
grupo e coordenâdora. Esta compânhia, que
trabaÌha segundo as técnicas Neyrpic para
turbinas hidráulicas, desenyolveu sua labrica-
ção tanto para o mercado interno brâsileiro
como para a exportação. o ÍoÌnecimento das
turbinas pârâ o Uruguâi é â exportação mais
impoÌtante de turbinas hidráulicas Íeita pelo
Brâsil.

Foi também firmâdo um contrato de 50 ml-
lhões de cruzeiros entre a Comipal, a Mecânica
Pesada e a Clemep - filiâl brasi.leira da Creu-
sot-Loire - pâra a montagem dâs comportas
e das pontes rolantes na usina de PâlmaÌ,
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NOVA LOJA DE COMPONENTES
ELETRONICOS

Com a abertura da Rádio Shop Eleirônica
Ltda. (Rua Vitória, 339 - S. Paulo), estão de
parabéns todos os técnicos, "hobbystas" e
clientes em geral que se lDteressam pela Ele-
trônica,

,{ novâ Ìoja, que utiliza o sistema de super-
meicado, é â pioneira no BÌasiÌ. senão na

.{méricâ do Sul, nesta modalidade em que
todos os componentes sáo expostos de manelra
criteriosa, permitindo que o cliente escolha,
examlne, compare e tenha contacto com os
novos lançamentos, dispendendo um minlmo de
tempo para efetuar a compra, e contando aln-
da com um perfeito atendimento através de
PeSSoaÌ especialìzâdo.

NOVA LINHA DE RELES DE ESTADO
SOLIDO DA MOTOROLA

I
I
I

Doze novos relés de estado sólido, introdu-
zidos pelo grupo de Produtos de Subsistemas
da MotoÌola, promeiem invadir o campo de
aplicações âtualmente dominado pelos relés
eletro-mecânicos. Às inerentes vantagens do
relé de estado sólido, a Motorola adiciona o
controle de qualidade e â economia de seus
componentes de estado sólido. Invólucros ro-
bustos âsseguram milhares de horas de fun-
cionâmento perÍeito sob as condições mais
adversas; esses Ìelés possuem ciÌcuito Ìnterno
de pÌoteção e comutação Ìiyre de transientes
no ponto de cruzamento zero.

Sáo fabricados em modelos apropriados paÌa
montagem em placas de circuito impresso, ou
com terminâls de parâfusos no padráo indus-

88

triaÌ, proporcioÌrando corlentes de saída de 2
a 10á' e tensões de l inha de 120V RMS e
240V RMS. Por meio de um acoplador óptico,
constifuido de um LED e um foto-detector,
os circuitos integrados e outros excitadores
de entrada de baixo nÍvel sáo protegidos con-
tra transientes de linha de até 1500 V.

As versões com terminais de pârafusos pos-
suem elementos de saÍda especilicâdos conser-
vativamente para suportar sobrecargâs de
100% e surtos de corrente de 1000% (em um
ciclo), enquanto que a degradação do LED
por sobre-excitaçáo é evitada por meio de um
ciÌcuito limitâdor de entrada. Um outro cir-

.cuito interno evita os danos da inver;ão inad-
vertida da polaridade de entrâda.
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Os relés são fechados pela aplicação de
qualquer tensão CC de 3 a 32 V' dentro de

uma gama de temperaturas de operação de

-40 a +80oC. Para a maioria dâs aplicações,

podem ser eliminados os componentes externos
uormâlmente empregâdos parâ proteger os
senslveis circuitos de excitâção contra os tran-
sientes produzidos pela bobina do Ìelé comum.

SONOFLETOR BOSE MOD. 901 SERIE III

Este novo sonofletoÌ contém um alto-faÌante
dirigido para â âreâ de audiçáo e outros oiio
alto-falantes que relletem o som em àngulos
de 30o, pela parte posterior do sonofletor e
pelas paredes laterais: consegue se dessa Jor-

ma, uma sensação de "espaço" quando da re'
produçáo sonora.

Tem-se um total de nove alto-falantes "full-
,Ìange", todos iguais nas suas caracteristicas
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(elétricas, Ínecânicas e acústicas); possuem
bobina móveÌ de aluminio, suspensâo lineaÌ
de grande excursão, bâixâ impedância, ímã
ceràmico.

A caixa acústica propriamente dita é do
tipo "Âcoustic Matrix" (desenvolvida pela
BOSE), dotada de câmaras muÌti-celulares.

O conjunto exige uma potência minima de
10W para uma audição aceitável, com uma
ótima gama dinâmica, em uma sala normal;
para uma sala de maiores dimensões 20 W se-
rão mais do que suÍicientes para um ótimo
nÍvel sonoro.

Resposte de freqüência, resposta a transien-
tes e distorção: a mqdiçâo noÌmal destes pârâ-
metros nào é aplicável ao sistema, que é pÌo-
jetado para uma radiaçáo uniloÌme de po,
tência.

EquaÌizador ativo - O equalizâdor ativo
(que aparece na foto sobre uma das calxas)
foi especialmente projetado pâra uso em con-
junto com o sonofletor 901-UI. Suas principais
características são:

impedância de entrada: 60 kO
distorção hârmônica: 0,1% p/ saida de 1V

instalaçáo: pode ser colìvenientemente liga-
do a qualquer pré-ampliÍ icador,
amplif icadoÌ ou receptor

controles: graves-médios, t4 dB de 80 a
260 Hz; agudos, t3 dB acima
de 4 kHz

(InfoÌmações técnicas; G, Á. Boleckis .._
Caixa Postal 1162 - 24000 - Nlterói - RJ -
Assuntos comerciais: BOSE CorpoÌation - 100
the Mountain Road, Framingham, Massachu-
sets, USÁ).

i}Fi RHDFúIIeP rrrrno*rcA rïDA.
SUPERMERcADo ELËTRÔNIco

INÉDITO NO BBASIL
RUA VITóRIA, 339 - FONES: 221-O2O7 - 221-0213

cEP 01210 -  SÃO PAULO-SP

GlrEsGriPt0s
ÉransoeprutorColorldo

COMPRE EM IOJA ATTAMENTE ESPEGIALIZADA

STUANTA

PHILCO

IBRAPE

KINETRON

rTG'T SEMP-TOSHIBA
A ATLAS oferece um grandÊ e variado estoque de material êletrônico

p€los melhores pr€ços,
Somos Rôvendedor AutoÍizado das. mêlhores marcas.

' REMETEMOS PANA TODO O PAIS
DESCONÌOS ESPECIÂIS PARA RTVÊNDÊOOBES

ATLAS COMPONENÏES ELETRONICOS LTDA.
Av. Lln! dê Valconcelos, 755 - Fonlsi 27A-12OA - 279-3285 - Z7l-712O

CEP 0Í537 - Sáo Pauto - Sp
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ÊeÍ. C{ôl - COLEçÃO ABC DE ELEÍRÔNICA E
iÈiÊcouutltclçoe5 - rstoio d€ cartão plastift'
caao contcndo ú sôgulntê5 livloo: ABC dâ ElotÌi
Ãldade - asc da Elctrônlcs - ABC do Rádio Mo'
deÌt|o - ABC do6 Transl*or.3 - ABC doe Trtn|.
iormadorcs e Boblnas - Â8C das Antenrs - ABC
dos Comput.dores

PREçO ESPECIAL DE OFERTA: CR$ 450'00.

ïelecomunicacoes
Uocê
paga s0mentG
o pteco de 6 liYtos,
c tecebe o sétimo
Yolume de graça
acompanhaüo üesle
bem a[tesentaüo
estoio, Pala
sua útil
biblioteca IBG de
eleltonica e
telecomunicações.

LOJÀS DO LIVRO
ETETRÔNICO
RJ: Av. Maréchal Floriano, 148 - í. '  - Rio
SP: R. Vi tór ia,3791383 -  S.  Paulo
Reembolso: C, Postal ll3í - 20000 - Bio, BJ

Adquira sua coleção pessoaÌmente em
nossas loj as ou mande seu pedido pelo
correlo (acompanhado de cheque pagâvel
no Rio de Janeiro) para receber em sua
casa sob reglstro postal' (Para pedidos peÌo
reembolso o preço é de Cr$ 500,00.)

Biblioteca ABC de
' - -
b

-."4 Iletr0nica G
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foko. d. ondot

N' t - 42O kHr o I 0O0 kHr Itundcncnrotl

N' 2 - too tfit o | 800 kHr {2r horÌnôni.o)

Ni 3 - 3,4 , iHr o 9,O ,íHr (tundononrol l

N' , l  -  ó,9 ÀlHr o l8,O MHr l2r hormSnl.dJ

GERADOR DE SINAIS

GST -2
o GERADOX DÊ S|NAIS QUE O ESTUOÂNÌE, rntN_
CIPIÂNIC OU PTOFIS5IONAI NECESSIÌA PAIA
CÂIIBRAR úDIO9.
p€QuÊNo, togusro E Dt ptEcrsÃo. srwE
IANTO PÂIA CÂII8RAT IÁDIO3 CO'úO INJEÍO!
DE 5lNAlS ldol. oporclhor cnr sh). pAtNEt !M
DUÂ3 CORE5 E DE FACIT |'CITURA.
ÂcoMpaNHA ÍltaNUAt oc tNsrluçõEs or uso,
ENgINANOO INCI.USIVC CO'úO SE EFSÍUA UIIA
cauBraçÃo.

AllmGntoÍ6o

4 pilhos p.qu.nor, .onstltvindo omo bol.da qu.
Íorn...ró cnlrgio rsÍici.nt. porc o úro do oFo-
.olho poÌ op.orirnodam.nr. 30O ho.ôt, ..ü .ub:-
lituiÍão do. pilhcr.

Conruno

Aprôxlnodomdrt. 3 |||A.

Oirn.nsóâ3

15XlOx8<m.

$ '40,00 de frete)Preço: Cr$ 900,00 (+ Cr

PROYADOR DE DIODOS
E TRANSISÌORES

Atendemos tambêm

RADIOTÉCNICA AURORA LTDA.
01208 - Rua dos Timbircs, 2ó3 - Ccixa Posial 5009 - São Paulo - SP

PDT.2

INSTRUMENIO INDI9PENSÂVEt PARA OS ÊSÌU.
oÂNÌES E ÌÉCN|COS Et^ E|ÊTRôN|CA. COt pto-
VÂ RÂPIOÂMENTE SE O ITÂNSIsÌOI CSÌA BOÂ.ì
OU NÁO, OUER SEJA PNP OU NPN. COMPTOVA
IAMEÉM DIODOS: IEÍ tFICADOIES, OEÌECIORE3,
sc8. Ínac Ê tED.

rNJÊIOt DE StNAtS: ÂtÉÁ DE COMPROVAI OtO-
oos Ê ÍtaNststoREs, poDÊ Í^r rÍM srr uIt.
TIZADO CO O EXCEIENIE IN. 'EÍOI DE SINAIS.

oTMENSôES: t5xtOxScn
P8SO' 700 g
aurnENÍaçÃo' 2 x r,5 v

Preço: Cr$ 710,00
(+ crg 40,00 de freÈe)

pagãvel  em S. Paulo ou vale postal .
pelo reembol so postal .

I
_l
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NTS ELETRONICOS EM GERAL
CA LCU LA DORA

tuz
RITMICA

CA IX A
ACUSïIC A

AM PLIFICADOR

IBRAPE

RECE IV E R
FM

STÉR Eo

KIT DE TV
TRANSITOR I ZADO

soM
TRIDIMENSIONAL

KIT DE RADIO
TRA N S ISTOR IZ ADO

VENDAS PARA TODO BRASIL
iA
iMult i  Ki  ts Elet Íônica Ltda.

@

I
=
oì

icaixa posrat  -  3O.142
! 0100O -São Paulo -  SP

NOME
ENDEREçO
AAIRRO
C E P-CIDAD E ESTADO

SOLICITE

NOS SO
CATÁLOGO
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LT URIS EÍN
CATÁLOGO DE 1978 DE LIVROS TÉCNICOS

DA TAB BOOKS

O catálogo de 1978 da TAB BOOKS tem 52 pti-
gìnas, con ílustrações, e descreie mais de 600 livror-.
Esses lívros abrangem as seguíntes áreas: Reparação
de TV - Reparoções gerais em Eleírôníca - Repa-
rcções de receptores de ridìo - Eletrõníca médíca

- Computadoies, calculadorus e mícro-processadores

- Aviação e dispositívos de vôo livre índividual -
Ferromodelismo - Áutomobílismo: carros, reboques,

lurgões, motocicletas, bicícletas e veículos para neve

- Reparação de pequenos moíores - Ferrõfientas,
passa-tempos e lotogroÍia - Energia solar e econo-
mía de energía - MonutençAo e reparução de ele-
trc-domésticos - Malemótica - Passa-tempos ele-
trônícos - Rádio-conrrole para aeromodelos - Mú-
síca elcttônica - Equípomenlos eletrônícos de teste

- Lanchas e veleíros - Tecnologia eletrôníca bd-
síca - Semícondulores, vólv las e lransistores -
Comunícações, Íaíxa do cidadão, radìoamadorísmo,
intercomunicadores e audiçõo de Ondas Curras -
Motorcs elétrícos - Ãudío, gravações, Hí-Fi e es-
téreo - CATV, MÁTV e CCTV - Engenharia e

,écnica de etuissoras comercìaíÍ - Produçao de pro-
grumat íílmes e ideo-lapes - Publícídade e pro-

moção - Manuais de TV a cores, ma aaís de

esquemas e monutenção de trahscePlores da laixa do

cidadão, etc,

Dentre os lívros novos e os que estão para ser
ímpressos deslacam-se: "Closed-Círcuit TV Insralla-

tíon, Mabttenance & Repaír"; "Buíld-ít Book ol Solar

Heatíng Projecls"; "Guíde to MícroprocessorÌ';
"CMOS Datahook"; "A Beginer's Guide to Making

ElectÍonic Gadgets"; "Handbook ol Maríne Electro'

níc & Electical Slstems"; "101 Uses tor Propane
Torches" ; "Liglttplane Owner's Maíntenance (ì uíde",
eac.

Os intetessados em obter esse católogo devem solï

citá-lo à TAB BOOKS - Bl!rc Ridge Suúmit -
Pennsylvanía 17214 - USA.
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COMO PROJETAR
SISTEMAS ELÊTRICOS

A\rÍot: JoseDh F. McPartland e os Ediíores de Elec-.
lrícal Constructíon and Maintenance, Idiorna: Portrr-
gíár. Número de páginas: 343. Editora: McGraw-
-Híll. Pteço atüalt Ctg 235,00.

Manual técnico qüe apresenta abordagem clara e
objetíva, com abundância de íabelas, grálícos, esque-
mas e exemplos pníticos, iíens adaptados às neces-
sidades nacionais. As normas da NEC, teletentes a
cada ,ópìco, são díssecadas e até por vezes c tícadas,
e tods a obru aíende à ÀBNT.

Destína-se p ncipalmente aos prolíssionais de ins-
talação elética, engenheiros, técnícos e esludahtet
de Engenharía Elétríco e outros prolíssíonaìs atuan-
les na área, tanlo nos proietos como na execução

Sumóio: Capítulo I - Esboço de um proieto de
instalaçòes clèticas. Capitklo 2 - Lista das mâàer-

nas técnicas de proieto. Capítulo 3 - Circuitos pat-

ciais p.tra equipamenlos de utiliz,ação. Capítulo 4 -
Circuitos parcíais de motore|. Capíh o 5 - Aliíen-
tadorcs. Capítulo 6 - Entradas. Capítulo 7 - Pro-

ielo de íluminação. Capítulo I - Sinalização e co-
municações. Índice analítico.

FILTROS ACTIVOS

Antor: P. Bildstein. ldioÍìf.: Espanlol. Fotmato:

16 x 22cm. Número de pátgiÍ].as: 292. Preço atual:

Cr$ 303,00.

Tradução da obra lrancesa "Fi[tres Áctivs". Os

liltÍos elétricos têm possibilitado, a partir de 1930,

o rápido deseneolvimento da técníca das telecoma-

nícações. Á rcalíz.tção desses ïíltrcs ero teíta com

' REVISTA l\,lONlTOR de Rádio e Televisão



componenles pctssívòs (intluíâncías, capacítores, quart-
zos) de cüslo relativamenle eleyado e de tamanho
rclaÍivanente grande.

O transístor, e recenlemente o amplílicador ope-
tucional integrudo, permíliu o proìeto de lìItros uní-
cantenle com tcsìslofes e capacitores, sendo que estes

Ííltrcs alívos são beìn maís elicientes, boíatos e pe-
quenos que os anteríores, üíncípolmente quando
estõo enrolrídas írcqiiêncìas baixas.

InÍelizmente esses íihros são diííceis de calculor
e a nultíplicidade de esquemas dísponíteis na lüe-
rcturu especìatízada também não lacílíta o traballó
do técnico proietisla. Por esta razão o autor apre-
senta no segunda parte de sua obra (que é indepen-
dente da prímeìra, sobre a leoría dor Ííltrcs ativos)
uma série de quadÍos comparatívos, grálícos e ta-
belas numéricas que pemtítem ao técnico realiz.tr,
rapídomente, o ííltro, atíyo que corresponde às suas

Con o método proposto loram realízadas provas
em certas aplícações práticas, com tcsultados amplo-
nlente salislalórios.

O conteúdo é o seguinte: Ptimeitu parte: Tcoria
dos liltros. Capítulo I - Generalidades. Capít lo 2
- Solução prótìca parc o problema da ïiltrugem,
CapítuÌo 3 - Ftnçõe$ de aprctimaçAo. Capítulo 4

- Método de síntese dos íiltros atívos. Capítulo 5

- Os príncipais liltrcs elementarcs, Capíulo ó -
Cútério íle seleçõo. Seguì1da Dartc: Sistena pkítìco
paro a cÕnslfução de Íiltros alíyos medíante amplï
lícadorcs de ganho aproxirndantente níÍátío. Apên,
dice: Funções elípticas. Bíbliogralía.

ÌN] RODUÇÃO À PROTEçÃO DOS SISTEMAS
ELÉTRÌCOS

A\ttor i Ámadeu C. Caìnínha, ldioma: Potu&uês.
Fufnìato: 1ó r 22 crr.  NúnÌero de páginas: 2./?.
Pfcço atual: Cr$ 116,00.

O problema da Noteçiio de sistem.ts clétrìcos tor-
ns-se tanto tì1ai.r sério qt@nto n4ior (fisica e eletri-
canrente) o sisteìfia, Coìn a rapídíssíma erponsão dos
si:'ten11s em tlosso r.,dis, os cursos íécnícos dc íodos
os níveís tênt que dar tnaís êtìíase aos pÍoblemas de
proteção, ìnas esbarranl na díficuklade de literatura
espccialízada em Portuguôs,

Foí este o trlotivo que leyot o outor, proíessor
lívrc-docente da Escola Federal de Engenharía de
Itaiubá (MG) a ?scteret a preseníc obra, que loí
divídida em tús parter geruis.

Na prineia parte - Introdução à Proteção - ê
apreEentada a ÍilosoÍia de proteção de sístcnlas e os
priúcíplos Íundaìnentaís dos relés, poÌs este últímo:

365 - SETEMBRO DE 19?8

são ã Íerramenta lundamental paru a proteção. A
segunda parle tem cbmo título Inslrurnental da Pro-
teção por Meio de Relés, e é composta de 7 pani-
grcÍos: Relés de corrente, tensão e potêncìa - Relés
dilercnciaís, de lreqüêncía, de tempo e auxilíares -
Relés de dístância - Relés cot canal píloto -
Redutores de medida e íiltros - Panorama geral
da proteção de um sisteúa, A terceíra parte - Aplï
coções dos Relés oos Elementos do Sistema - truta
nos seus 5 capílulos da prcteçõo das máquinas rota-
liras, dos transíormadores, dos barramentos e das
linhas, sendo que o úbímo capítttlo desta parte loi
dedícado à coordenação da proteção de um sìstema.

Pìincipalnent? nesra última partc são ap;resentados
alguns exemplos numérícos e no linal de todos os
capíttllos Íoran colocados exercícíos a serem resol-
vídos, pcrmítindo um a to-controle pelo estudante.
Uma bihlìogralia bast.tnte extensa Íecha o obru,

INGENIERIA ELECTRONICA

Autores: J. Gonzales e B. Quírós. ldioma: Espanhol.
Formato: 7ó r 22cm. Número de pâginas: 464.
Preço âtual: Ctg 675,00.

O campo tla Eletrônico e suas aplicações tornou-se
lão vaslo que nõo é mais possivel olguém especialí-
zarse neÌe. Pode-se, poìém, adquirír uma visão geral
sobrc a Eletrônica e seus sislemas relacíonados, ou
para usóJa corretamenle, ou para posterior especia-
Iízação am unt de seus ramos,

Este livrc cobrc uma grande q\antidade de temas
?l?ltônicos, que vão desde os círcuítos oté aos sìs-
knws. O nível do texto é uníversitário, porém o
outor deu-lhe muitas vezea um cardteÌ tecnológíco-
Ássim, mesmo os leiíores sem conhecimentos de Ma-
temálica supeior poderõo acompanhaí lacìlmente o
lerto, iá que o autor cuídou de dar sempre a inter+
ptelaçãô íísica dos ienômenos trabalhados matema-

Os tit los dos ctqitulos são: I - Intrcdução. 2

- Mélodos de análise dos sinaís. 3 - Redes e cír-
cuílos. 4 - Circuítos lruhslomadores de sínais. 5

- Semícondtrtores, diodot e ,ransistorcs.6 - Áti-
plilícadores lineares cofi transistores. 7 - VáIvulas.
8 - Transdutores.9 - Semicondutoret especiaís.
10 - Amplilicadores linearcs, l1 - Fontes de alí-
Irt?ntaÇão. l2 - AmplìÍicadores não-línearcs. l3 -
Círcuitos de comutação. 14 - Modulação. 15 -
Lít]us de trunsmìssão. 16 - Guias de ond.t. 17 -
Radíação e propagação. 18 - Sísteìnas de comuni-
cação. 19 - Representações em oscilotcópios. 20
- Rddío-localização, 2l - Cálculo analógico.22 -
Cornputadores e cálculo digiíol. 23 - Sístc as de
radar. 24 - Contrcle autonátíco. 25 - Cofipo-
nenles e tub-sísteÌnas de conlrcle.26 - Áíuações
dos sí.çlemas de regulaçâo autornátíca. Bìblíogralia.
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GUIA DEL DIBUJANTE PROYECTISTÁ
EN ELECTRONICA

Autori N, M. Raskhodoïí. ldioÍnài Espanhol, FoÍ-

matot l7 x 24cm. Nímero de páginas: 632. Píeço

atnal: Cr6 1,020,00.

Obra traduzida da segunda edìçõo do lívro ame-

ricano "Eleclroníc DraÍting and Desígn" e dirigida

ao estudante e ao técníco de Eletúníca que ió tenha

alguns conhecímentos sobre o desenho lécnico e que

q ae ì r.t aP e rÍ eí çoar-se.

O terto apresent(t inÍormações sobrc a metodologia

do desenho elelrôníco, sobre componentes, circuitos

impfessos, semiconduíores, normas e materìaís apro'

priodo" poro a consltução dc equiPamenlo elettônico
.Embora dírigído ao desenhísto, o livrc é ettleüa'

mente útíI ao téctlico e mesmo ao engenheíro que

queiru translotmar sua montagem etperimental enr

aparclho deÍinitil/o,

O conteúdo pode ser resumido como segue: Ca-

pitulo I - Métodos de desenho (planos, croquís,

ínstrumental de derenho). CaPítulo 2 - Prótícas

de desenho (trabalhos a lápis e à tínta, técnicas de

escríta, cotuçAo, blerâncias). Capílülo 3 - Orga-

nização de um deparlamenío de desenho (arquívo'

numeraÇão, simbología, normas). CaPítulo 4 - Os

componentes na Eletrônica (códígo de cores, sístemas

de valores kormalízados, capaciíores, elernentos de

cohexão, válvulas, índicadores, indutâncías, relés, re-

sistores, semícondutores, transïormadores, conduto-
res, elc.). Capítulo 5 - Componentes de Ííxaçõo
e transmíssão mecôníca (parc'lusos, eixos, adesívos).
Capítulo 6 - Matefiaís e acabamentos (metai', plós-

ticos, ceÍ,âmius, acabamentos de superÍície). Capítulo

7 - O desenho eletrônico em geral (tareÍa do pro-

ietista, dístribuíção do espaço, "Íacks", cottstrução
modular), Capítulo I - Os chassis e seus compo'

nentes (tipos, labricação, dímensões, circuitos ímprcs-

sos, ehcapsulamento de componenle' diúensões típi'

cas de componentes). Capítulo 9 - Síúbolos grálï

cos, Capítulo 10 - ReíeÊncias de esqueftds, CapíÍulo
11 - Etígênciar governameníais (USA), Capííulo 12

- NoÍtuas e especílicaçòes técnicas. Capitulo 13 -
Esqueftias. Capítulo 14 - Desenho de esquemas
(espaço necessáio, distribuíção, esquemas lógícos).
Capílulo 15 - Esquemas da líação e dos conectores.
Capílülo 16 - Esquemas eletrônicos ìÌldustriais. Ca-
pítulo l7 - Esquemas em blocos. Capítülo 18 -
Coniuntos de cabos (mangueiras). CapíÍltlo 19 -
Circuítos impressos. Capítulo 20 - Desenho de
grálicos. Capítulo 2l - Revìsão de desenhos.

Cr$ 248,00
Cr$ 204,00
Cr$ 257,00
Cr$ 267,00

Despeso de frele e corÍeio - Cr$ 40'00

PqÌo u|no ou nois unidqdês
Pedidos atravõs de cheque vìsado pagável  e1n l '  Pauìo ou vale postal

Atendenìos também peìo reembolso postal '

RADIOTÉCNICA AUBORA tTDÃ.
ol208 - R,rc dos Timbiras, 2ô3 - Ccixa Poslal 5009 - 

São Paulo - SP

BEVISTA L4ONITOR de Rádio e Teìevisão

MONTE SEU FM MONO OU ESTÉREO

COM OS MóDULOS Uì\IIÏAC
COMPRE O MóDULO QUE DESEJAR:

MONOBLOCO DE RF
CANAL DE FI
DECODIFICADOR
FONTE DE ALIMENTAçÃO
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FÃBRICANTE DO

GERÃDOR DE 8 BARRAS COTONIDAS

PORTÁTII _ SPG-08

coMuNIcA'' sEu Novo ENDEREÇO:
RUA CARNEIRO DA CUNHA, 565

FONE: 577-6929

CEP 04T44 - VILA DA SAÚDE

SÃO PAULO - SP

Sincler Eletrôniccr Ltdcl (novo razão sociol)
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GERADOR DE
BAR.RAS COLORIDAS
Sist PAL-M - Moil. LCG-396
I padrões pere testês
Sintonla, nos caÌrais 2 o 3
Sa,ida tÌiggeÌ pâÌa Scope II e V
Sa,ída de údeo 0-3 V â, ?5 II
naster veÌmelho, azul, verde e branco

DISTNIBUIDOR,

Ródio Emegê Ltda.
AV, R,IO BRAìICO, 3Ol - FONE: 220-3t11
CAÍXA POSTAL 8 ?2õ _ S. PAULO - SP

a
!

O PROBLEMA

DE TVC ESTÃ

GERAOOR OE
lTv 8t  5 l

PARA AJUSTES

SOLUCIONADO:

CONVÊRGÊ,NC1A
MALlTRON

Baixo consumo - Al imentador
110/220 - Bateria (opcional )

Baixo custo
Dimensões: 3,5 x 7,5 x 15 cm

Cr$ 2.250,00
(despesa de frete Cr$ 50,00)

lNJETOR

OE

S ÍNÁ ÍS

Cr$ 228,00
(despesa de frete Cr$ 30,00)

Pedidos acomoanhados de che-
que visado pagãvel em São

.Paulo ou Vale Postal .

Atendemos pelo reembolso
, postal .

R.ADIOTÉCNICÃ,
ÃU.RORÃ ITDA'"

01208 - Rua dos Timbircs' 2ô3
Postcl 5009 - São Paulo . SP
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llt$ilI||I0 1ì|0iltl0n lr0 nro
No Rio, para maior comodid ade, faça sua matrícula em

qualquer um dos cursos próticos manlidos pelo Insiituio
Ródio Técnico Monitor, fais como:

1 - RÍ.Dro, TRANsrsroRES, TELE-
vrsÂo sRÁNco/PREro E A co-
nns, n uutnôtrcA GEML

2 - TET.,EVISÃO A CORES E ELETRô
NICA

3 - ELETROTÉCNICA

4 - ELETRICISTA ENROLADOR (EN-
ROLAMENTO DE.MOTORES

5 - ELETRICISTA DE AUTOMõVEL

6 - ELETRICISTA INSTAIADOR

7 - DESENTTO MECÂNICO

8 - DESENI{O ARQUITETôNICO

9 - DESENIIO ARTÍSTICO/PUBLICI-
TÃRIo

10 - DESEN}ÌO TÉCNICO DE ELETRô-
. NICA

11 - DESENHO TÉCNICO DE ELE-
TROTÉCNICA

12 - TNSTRIrMENTAçÃO ELETRôNr-
CA

13 - AUXII,IAR DE ESCRITõRIO

14 - SECRETARIADO PRÁTICO

15 - PORTUGUES E CORRESPONDEN-
CIA

16 - INGLÊS COMERCIAL

17-PoRTUGUESEINGLES

18. CAI, IGRAFIA

19-CORTEECOSTIIRA

20 - SUPLETIVo 19 GRAU (anti-
'go Madureza Ginasial)

21 - TRANSISTORES E SEMICONDU-
TORES

Nossa Fil ial-Rio- dispõe de todo o male-
r ia l  de ensino enviado em nossos cursos,
parê o pronto alendimento dos alunos.

E tombém: números otlosqdos e ossinoluros
dc REVISTA MONITOR de Ródio e Televis6o.

lil$Tlril0 fli{il0 IÍtil[0 il0ilrT[n m[
T.ILIAL _ BIO

Av. Marechal Floriano, 38 - Sobreloia 208 - Fone: 243-9990 - CEP 20 000

RIO DE JANEIRO - RJ
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AMPLITÍÂR
mobile discothequê

Ê un tz,Lt com'pt aÍo dz o.rnpU -
[ica.dctn e,stene.o [ôwLco , .ínúul L
v e. cd,Lxa , cd.Wz de (o t-nzeot 3l
waÍ.tt de, poÍõnc,í,a. zn ca.du cct-
na.l-, con a,t tct cgua.[idadz de- t"om.

E spec,i-a,Lnen te pn ct j o,trtdo lcct-
za ten uÍi,Iizctdtt ccsm títd.ítt s AM
-FM e Í.0 ca- d.í-tat dz atúonív ei,t.

S.ünpte.r, nts buz to L e6iúen-
te-, po.ttú un í,wíco cctnÍno te
que pulnüe sun inet u.aão ou não
no c,i,'tcuíÍo de tcsm dz A Qtt cq/L-
no . Seu pa.Uú trol^u'L 3 L€D^ ,
um de.Lu [unúonando eono pilo
1:o L o^ ct"ntttta cnno Luz nï,funí:
ca. (un püLa cada cana,L).

SínÍa ct Wazel dz cotl^tLIL}L
voc| neÁm(r o ünp!,L6ícedorL paha
L a,u c4/Ln0 .

0 l?,íi A trconpa.nhado de un
conp.LeÍo e dúa,Lhndct md"wtct-L dz
monÍ.agQrn.

KIT COMPLETO: Cr$ 675,00

MONTADO: Cr$ 750,00

(despesa de frete Cr$ 50,00)

Pedidos acompanhados de cheque
visado pagãvel en São Paulo ou

peLo reenbolso postal .

RÃDIOTÉ CNICÃ
Ã,URORA tTD.A.

01208 - Rua do: Timbircs, 2ó3
Caixa Postal 5009 - São Paulo - SP

100 REVISTA MONITOR de Rádio e T€levisão
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Pqrcr nós: peçq eslomPodq
é soluçóon nóo Problelrlo...
Sobemos muilo bêm o quonto cuslo o follo de um componenle no hoío em que se píeciso dêle

Os pÍoblemos d€ ponluolidode e quolidode onuolmenle cousom elevodos prejurzos poro os empre-
sos moôloooíos,

A XÂSVAL, ciente disÌo íesolveu desde o início que islo nóo deveÍio mois oconÌecer com
componeni€s melólicos eslompodos, por isÌo, elo ó hoje umo dos mois bem equipodos indúsiÍios
fornecêdoÍos dos linhos de montogem do pais.

A K SV^L noo.sê limilo o "bd|.Ì pcço3" elo conlrolo ílgoíosom€rÌle $ro quolidode elo projeto e
conslrói seu íeÍomenÌol, dilizondo-se dê urno sofíicodo ÍenomenÌoíìo e d€ umo bem foírÍìodo equipe de
técnicos Elo píolege pinlondo, golvonizondo corììÌolorìdo poro que no hoío do píoduçóo e do monlo-
g€rn seus cìiêíìle6 nÔo tenhom FÍobl€mos

merorúrsico kqSVql
Ruo Ourìnhos.l9ó - Vilo Bertiogo, Fo Poulo F 279'1071 274'6796




