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do lransmissor. As el ique
tas foram feil as com etique
adora em ci nla de plast i

co (re levo) tipo " pistola" . t ansm1 sor 

par 
de 50 watts 

AMeCW 
Projeto e Execw,ao de 

J. J. TECiDIO JR., PYlDC 
(Especial para ELETRONICA POPULAR) 

Especialrnente projetado para os jovens r adioama
dores da Classe C, este transrnissor tarnbern dara 
excelentes resultados na faixa de 40 metros para 
as Classes A e B, corn possibilidade de ter sua 
potencia aurnentada para ate 100 watts de entrada. 

£ STE projeto e dedicado aos radioamadores 
da Classe C e, com especial enfase , c1os 

jovens que pretendem ingressc1r nas fi leiras 
do Radioamadorisrno. Procurarnos faze-lo o 
mais simples passive !, de facil construc;ao 
e operac;ao , mas sern prejuizo do born cle
sempenho e das normas tundamenta is da 
boa tecnica de rad iotrans rn issao. 0 material 
empregado e de facil obtem::ao. prevendo-se 
o aprove itamento de numerosas pec;as (tais 
coma o transtormador de alirnentacao e ou
t ros componentes) aproveitados de um ve-
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lho receptor de telev isao, dos que se en
contram as centenas nas sucatas das ot ici
nas de TV de todo o pais . 

DESCRl(;AO GERAL 

0 esquema geral do transmissor esta na 
Fig. 1, sendo as seguintes as tun96es de suas 
va lvu las : V1 e a osciladora a cr istar ou, na 
segunda posic;ao da chave CH3, amp lifi cado
ra do s inal de R.F. proven iente de um osc il a
dor de treqi.ienc ia var iave l (O .F.V.) ext erno ; 
V2 e um a separadora-arnp li ficadora de R.F.; 
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FIG. 1 - Diagrama ge• 
ral do transmissor de 
50 walls para AM e CW. 

VALORES DOS COMPONENTES 

Valvulas e Semicondutores 

V1 - RCA 12BY7 
V2 - RCA 6AQ5 
V3, V6 - RCA 6GW6 /6DQ6B -

RC 
V4 - RCA 12AX7 
V5 - RCA 6DE7 
01 , D2, D3 , D4 - 0iodos de 

s i I i c i o RCA 1 N3563R ou 
BY127 (N .R. 5) 

05 , - 0iodos de 5i l fcio 
Semikron ESK ·1102 

Capacitores 

C1 - 22 pF , mica 
C2 , C? - 100 pF, mica 
C3 , CS, C6 , CB , C1 2, C1 3, C14 , 

C15 - 0,001 aF, 500 V, Cer a.
mica, discos · 

C4 - 500 pf, mi ca 
C9 - 100 pF, variavel mi ni atu ra 
C10 -150 pF, variavel mini atura 
C11 - ver texto 
C16 - 0,005 ~LF, 2.500 V, mi ca 
C17, - 0,002 µF, 2.500 V, rrii-::a 
C18 - 210 pF, vari ave l 
C19 - variavel, 3 se96es de 

410 pF cada, li ga:las em pa
ralelo 

C20 - 16 uF, 250 V, eletro liti co 
C21, C22 ..:__ 0,01 LlF, 500 V, po• 

Ii ester · 
C23, C24, C25, C26 - 200 ~, F, 

500 V, eletrol iti cos, alum r nio 
C27 - 50 pF, cerami ca 
C28 - 50 ~t F, 450 V, eletrolf t i

cos 
C29 - 0,001 uF, poli ester 
C30 - 25 µF; 30 V, eletro lft ico 
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V3 e a amplificadora final de R.F .. isto e, o 
estagio de potencia cujos inais serao trans
feridos a antena . 

Na parte de audio, temos V4, urn duplo 
triodo , cujas se96es identicas constituem as 
duas primeiras etapas amplificadoras de ten
sao de audiofrequencia. Em seguida, temos 
V5, outro duplo triodo ( mas com se96es pos
suidoras de caracterfsticas dissemelhantes), 
cuja parte V5A e amplificadora de audio con
vencional, sendo a secao V58 utilizada como 
impulsora do tipo catodino yj•Ll8 excita a am
plificadora de potencia V6, que e a valvula 
modu!adora propriamente dita. 

Completam o aparelho a fonte de ali
mentai;:ao e os varios circuitos de comando 
e medida, que analisaremos oportunamente 
neste artigo. Vejarnos agora em pormenores 
os elementos que integram o t ransmissor . 

Oscilador - Foi utilizado um circuito 
Colpitts, a cristal. A val~ul a e uma RCA 
12BY7. Embora a legislai;ao brasileira nao 
ex ija (como e imposto pela norte-americana) 
o contr61e a cristal dos equipamentos dos 
novic;os , .achamos conveniente adotar um os
ciiador a cristal em um aparelho basicamen
te para principiantes. 

0 oscilador constitui o coracao de um 
radiotransmissor , pois da i partem · as primei
ras oscilac;oes de R.F. Em nosso prot6tipo , 
adotamos um conj unto de 1 O cristais fabri
cado pela Radio Cristais do Brasil (RCB) , 
provido de uma chave que rapidamente vai 
pondo o cristal desejado no circuito . A pri
rneira vista ter-se-a a irnpressao de que es
ses cristais encarecem a construcao do trans
rnissor, mas podemos garantir que, muito ao 
contrario, o custo do conjunto e bem menor 
do que o que se despenderia corn a constru
c; ao de um O.F.V. estavel, confiavel, com 
fonte de alirnentac;ao pr6pria. Ademais, o 
cristal e uma garantia de que estamos ope
rando na frequencia certa e dentro da faixa. 

Contudo, para aumentar a .versatilidade 
do transmissor e deixa-lo preparado para 
uso futuro, quando o operador estiver mais 
pratico e autorizado a transmitir nas faixas 
mais altas, deixamos uma entrada para o 
O.F.V. , comutavel por intermedio da chave 
CH3. E sabido que nem todo circuito de 
oscilador a cristal funciona bem quando se 
passa a operar com O.F.V. externo. lsto, po
rem, nao acontece com o circuito do nosso 
projeto, pois ele opera docilmente em ambos 
os casos, sem quaisquer problemas. 

Ao adquirir o conjunto de cristais, o 
amador devera indicar as frequencias aproxi
madas em que preferira operar (a especifi
cac;ao de frequencias exatas iria encarecer 
desnecessariamente os cristais ! ) . Para um 
jovem Classe C, as freque:1cias deverao ser 
,6das nos 80 metros, entre 3.500 e 3-800 kHz , 
sendo que as de telegrafia situar-se-ao, pre
ferivelmente, entre 3.500 e 3.525 kHz . Para 
os radioamadores das demais classes, que 
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pretendam tambem operar nos 40 metros . 
devera haver cr istais na regiao dos 7.000 a 
7.300 kHz (telegrafia entre 7.000 e 7.050, de 
preferencia). (N. R. I) 

Sepatador - 0 estagio seguinte esta a 
cargo de V2 , uma RCA 6AO5, em um circui
to aperi6dico que amplifica o sinal funda
mental vindo do oscilador e o injeta, por in
termedio de um capacitor de acoplamento. 
C7, ao circuito de grade do estagio segllinte. 
A etapa separadora-amplificador proporcio
na saida mais que suficiente para excitar a 
pleno a grade de V3, sendo possivel con
trolar o nivel de excita9ao por intermedio 
do circuito sintonizado da referida grade 
(L1 / C9). 

Estagio Final - 0 estagio final de R.r= . 
utiliza em V3 uma valvula RCA 6DO6 (ou , 
com vantagem, o n6vo tipo 6GW6/ 6DO6B-RC , 
que e eletricamente igual a 6006, mas e de 
constru<;:ao ainda mais robusta) , em circuito 
amplificador de potencia classe C. 

0 circuito de grade e sintonizado pelo 
circuito ressonante L 1 / C9, que se ajustci 
para a mesma faixa do sinal geraclo no osci
lador (80 ou 40 metros), servindo CH9 para 
comutar a faixa apropriada . Por medida de 
protec;:ao a valvula contra eventuais faltas 
de excitaq.ao. foi empregada polariza9ao fixa 
na grade de comando de V3. Assim, se acaso 
faltar excitacao, a corrente an6dica em V3 
caira praticamente a zero, nao havendo o 
risco de danificar-se a valvula . lsto e uma 
caracterfstica muito importante em um trans
missor para principiantes. considerando-se 
que alguns segundos de falta de excita9ao 
em um estagio desprotegido con-espondem 
ao encurtamento da vida da valvula em de
zenas ou centenas de horas , ou ate mes·mo 
sua completa destruic;:ao . 

Modulac!or - A parte de audiofrequen
cia do transmissor tern inicio em V4A. a pri
meira secao tr iodo de uma RCA 12AX7, am
plificadora de microfone. V4B e a segunda 
secao da mesma valvula . atuando como se
gundo estagio de A .F. A valvula seguinte e 
V5 , um duplo triodo RCA 6DE7, encontravel 
em receptores de televisao de ha alguns 
anos passados, nos quais um dos seus trio
dos (pinos 6-7-8) costuma agir como oscila
dor vertical e o outro triodo (pinos 1-2/ 3-9) 
e amplificador de potencia da var.redurn ver
tical . Em nos so caso , o primeiro triodo e es
tagio convencional de audio, enquanto o se
gundo e impulsor ("driver") que excita a 

N. R. 1 - A Radio Cristais do Brasil in formou-nos quo 
deixara breve mente de fabricar estes con
juntos de 10 cristais . Todavia, soubemos 
que a A. J . Eletr6ni ca (Caixa Postal 311 
- 01000 Sao Paulo . SP) es ta apta a forne
cer conjuntos se melhantes . De qualquer 
mo do , podem ser usados cristais avulsos, 
l ro ca dos no painel ou comutados por cha
ve pr6pr ia a ser incluida no transm issor . 
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amplif icadora de potencia V6, com acopla
mento catodina . (Aten9aa na montagem para 
nao inverter os dais triodos de V5 , pois suas 
caracteristicas saa diferentes entre si!) 

A ultima etapa do modulador e cansti
tuida por V6 , uma IRCA 6006 (au 6GW6/ 
6DO6B-RC) amplificadora de potencia. Mui
tos leitores , afeitos aos circuitos de audio 
convencionais, vao pensar que ha "gatos" no 
esquema do estagio de potencia V6, pois o 
sinal da impulsora esta aplicado a segunda 
grade (grade de blindagem ou "screen"), em 
vez de o estar a primeira grade (grade de 
comando). Trata-se, porem , de um circuito 
desenvolvido pelos autores Klensch e Hile
man e divulgado no Brasil pela revista An
tenna, tendo sido utilizado com grancle exito 
no transmissor " Saci-Perere" projetado por 
Albino de Sao Joao, PY1 PE, e divulrgado no 
nC1mero de dezembro de 1966 da referida 
revista. 

Nao iremos deter-nos na descricao do 
circuito, para nao alongar desnecessariamen
te este artigo (os interessados poderao con
su ltar a revista ac ima citada), mas apenas 
destacar que e um moclulador extremamente 
econ6mico , pois proporciona excelente po
tencia de audio e substitui um custoso trans
formador de modulac;:ao por um simples e 
econ6mico re a tor ("choke") comercial. 0 im
portante e que, grac;:as ao emprego deste mo
dulador, obtivemos 100% de modula9ao , con
forme o comprovamos em oscilogramas do 
sinal , e uma qualidade plenamente satisfa
t6ria. 

FONTE DE ALI M ENTACAO 

Em nossos projetos de transmissores , 
sempre adotamos transformadores separados 
para a alta tensao e a parte de filamentos 
e polarizac;:ao das valvulas - pois e nossa 

O oscilograma triangular moslra havermos 
obtido 100% nas cristas de modular;:ao . 
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FIG. 2 - Al ternati va para fonte de ali• 
enla!,iiO utilizando transformador de 

conslru!;iio caseira e retiticador de ten• 
r-ao. Com exce~ao de T, cujos dados 
(:Sliio no texto , os demais componen
tes tem os mesmos valores da lista 
que acompanha a Fig. 1. 

a C22 

firme convicc;:ao de que este e o metodo 
correto. 

Contudo, neste emissor, por motivos de 
ordem econ6mica e, sobretudo, a convenien
cia de aproveitamento de transformador re
tirado de um televisor obsolete (facil de con
seguir em oficinas de TV ou por doa<;;ao de 
proprietaries que tern aparelhos "encosta
dos "), conformamo-nos em utilizar um trans
formador reunindo a alirnentacao da alta ten
sao e dos filamentos. T1 foi 'retirado de um 
TV " Standard Electric" e possui capacidade 
para alimentar, com folga, um transmissor do 
tipo que estamos descrevendo . fie fornece , 
no secundario de alta tensao , 560 volts de 
ponta-a-ponta . E dotado de dois secundarios 
de 6,3 volts, um dos quais usamos para os 
filamentos das valvulas do transmissor e o 
outro para suprir tensao primaria a T2. que 
e um transformador adicional que alimenta 
a fonte de polarizai;:ao negativa. tste T2 e 
um pequeno transformador de filamento uti
lizado invertido - isto e, o enrolarnento de 
6,3 volts atua corno primario , enquanto que 
o primario normal passa a agir como secun
dario, fornecendo cerca de 100 volts de C.A . 

Convem notar que esta e uma solLI<;ao 
que adotamos em nosso caso particular -
mas que podera ser modificada conforme os 
transformadores disponiveis pelo lei tor. Da
remos adiante uma alternativa para uso de 
um transforrnador de construcao casei ra . 

Prosseguindo : a retifica9ao de A.T. ficou 
a cargo de quatro diodes de silicio RCA 
1N3563R, que sao tipos para tensao de crista 
inversa de 1.200 volts . Estes diodos nos tern 
dado inteira satisfac;ao e estao em uso, sem 
a necessidade de substituic;:ao, desde que ini
ciamos os primeiros testes do prot6tipo. 0 
circuito retificador e em ponte , sendo indis
pensave l uti l izar os resistores e capacitores 
de equalizac;:ao (R34 a R37 e C34 a C37). 

0 sistema de filtro esta a cargo dos ele
trolfticos C23 a C26 ( em pares associados 
em serie, para adequado isolamento) e o re
sistor de filtro R38. Dada a alta capacitancia 
(100 ~t F em cada extrema) a filtragem pelo 
resistor de 100 ohms (R38) e satisfat6ria, 
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dispensando reator de filtro ate mesmo na 
alimentac;:ao do modulador. R2 e um resistor 
de drenagem, o qual, apesar de seu alto va
lor ( 100 kQ), garante a descarga dos capaci
tores que, do contrario, ficariam com carga 
durante longo tempo. 

Alternativa para a Fonte - Caso o ama
dor nao disponha do transformador ta! como 
o que empregamos neste projeto, podera 
enrolar ou mandar enrolar seu pr6prio trans
formador ; eis os dados: 

Nucleo: 22 centimetres quadrados . 
Primario 115 V, 50/60 Hz: 300 espiras de 

fro esmaltado calibre 19 AWG. 
Secundario de alta tensao (270 volts, 

500 mA): .800 espiras de fio esmaltado 25 
AWG . 

Secundario de 6,3 V, 9 A : 18 espiras de 
fio esmaltado 14 AWG. 

Secundario de polarizac;:ao (60 volts) : 
200 espiras de fio esmalta'do 36 AWG . 

Tendo em vista o emprego de secunda
rio de A.T. simples (sem tomada central), 
e de apenas 270 volts, sera precise adotar 
o esquema da Fig . 2, no qua! a retificac;:ao 
de alta utiliza um circuito dobrador. Embora 
esse tipo nao tenha a estab ilidade dinamica 
do circuito c lassico em ponte, serve per
feitamente para este pequeno transmissor. 
(N. R. 2) 

OUTROS DET ALHES DO CIRCUITO 

Neutralizac;ao de V3 - E indispensavel 
neutral izar a 6006 amp! ificadora de poten
cia de R.F. Pode acontecer que, por uma 
sorte tremenda, com as capac itancias distri
buidas da montagem, a valvula ja esteja au
toneutralizada , mas isso e rarissimo acon
tecerl 

0 sistema de neutralizac;:ao e proporcio
nado pelo capacitor ajustaver C10 (l igado en-

N. A. 2 - Os lei lores interessados na constru<;ao de 
transformadores encontrarao dados e es
clarecimentos no livreto " Bobinadora de 
Passe Auto matico", do mesmo Autor deste 
artigo. 
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tre o extremo inferior de L 1 e a massa ) e 
C11 , que propoi-ciona uma pequena cap ci
tancia entre o !ado inferior de L 1 e a placa 
de V3. Este capacitor C11 consiste de uma 
chapa de alurnfnio com 4,5 cm de altura por 
3 cm de largura, montada sobre isolador de 
pilar, par cirna do chassi, de modo a ficar en
costado ao bulbo da valvula V3, defronte a 
sua placa. ATENCAO: DE MANEIRA ALGUMA 
L\GUE A PLAOUETA DE ALUMiNlO AO CA
PACETE DA VALVULA! A linha tracejada no 
esquema da Fig. 1 significa apenas APROXI
MA(:AO. Do extrema inferior da chapinha de 
alumfnio e que parte a ligac;:ao (isolada) que 
vai ao extremo inferior de L 1 e capac itor 
C10. 

Sabre o metodo de ajustar a neutral iza
c;ao do transmissor nos ocuparemos mais 
adiante. 

Manipula~ao em CW - A manipulac;:ao 
telegrafica e feita no catodo de V3 . 0 divi
sor de tensao · constilufdo por R10 / R11 ap!ica 
urna tensao positiva de 180 volts (e'n1 re la
c;:ao a massa) ao catodo de V3 - o que equi
va le a dizer que, estando aberto o manipula
dor, a grade tera uma negati vac;:ao adic ional 
de 180 volts (alem dos -60 que j a re ceb e 
da fonte de polarizac;:ao fi xa) em re!ac;a ao 
catodo . lsto e suficiente para "cortar " toaa 
e qualquer corrente, quer de placa, quet· de 
grade de blindagem, quando se abre o rn a
nipulador. 

Alertarnos que um dos terminais do ma
nipulador estara " vivo " com uma diferen9a 
de potencial de 180 volts em relac;ao ao 
chassi quando o manipulador estiver levan
tado , motivo pelo qua! (para relativa segu
ranc;a contra choques) o cabec;:ote da chave 
onde se manipula devera corresponder a liga
c;:ao do lado de massa da pega (" plug ") que 
vai ao jaque J 1 do transmissor. 

Este sistema de manipulac;ao em catodo 
da valvula de potencia nao constitui. reco
nhecemos, o melhor sistema de manipulac;ao, 
pois ha o perigo da valvula se auto-excitar. 
Contudo. com uma boa derivac;ao de R.F. do 
catodo para a massa, eliminamos esse risco. 
lsso se consegue fazendo a ligac;ao entre o 
catodo de V3 e J1 o mais curta possivel e . 
sobretudo, ligando. diretamente C13 entre o 
pino de catodo (pino 8) e a massa do chassi. 
Com estas precau96es poderemos utilizar 
este sistema de manipulac;:ao, que e o pro
cesso mais simples e economico. 

Circuito de Medida - Um (mica medi
dor, M, serve para efetuar as tres medidas 
de intensidade de corrente necessarias no 
transmissor. Emprega-se um miliamperimetro 
de 0-1 miliampere , de qualquer dos tipos co
muns existentes no comercio. Como precisa
mos de um alcance maxima de 5 miliampe
res para a medida da corrente de grade de 
V3, e de alcances de 250 rn A para a rnedida 
das correntes an6dicas de V3 e de V6, ins-
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talamos derivadores (" shunts " J nos circui tos 
de edida , sendo R7 o derivad r para a gra
de de V3 , R9 o da placa de V3 , e R32 o da 
placa de V6. A chave CH6 efet ua a comuta
c;:ao , de acordo com a medida a ser feita por 
M , conforme pormenores dados adiante. 

0 resistor R33 . em serie com o miliam
perfmetro, destina-se a facilitar o emprego 
de derivadores sem que se precise saber 
previamente a resistencia interna do medidor 
utilizado. Sem tal resistor , os valores dos de
rivadores seriam muito baixos e criticos , difi
cultando a obtenc;ao do alcance desejado. A 
pequena queda de tensao causada por R33 
(2 .5 volts a piena escala de M) e inteira
mente negligenciavel nos circuitos sob me
dida 

0 instrumento de O a 1 mA vem corn 
a esca la dotada de divisoes de um dec imo 
(0.1) de miliampere , geralmente omitido o 
zero a esquerda da virgula ( . 1 - . 2 - .3 
etc.). 0 leitor habilidoso podera con1pieta r 
a escala com os valores correspondentes ao 
alcances mod ifi cados (0-5 e 0-250 mA) . Ou
t ras solucoes consistem em marcar externa
mente s6,bre o vidro, em tracinhos de cores 
diferentes, as leituras normals de grade e 
placa de V3 . De qualquer modo. lembrar que 
no alcance de 5 mA. cada divisao de um de
cimo da esca!a valera 0,5 rnA, enquanto que 
nos alcances de 250 mA, cada decimo cor
respondera a 25 miliarnperes. 

O.F.V. Externo - Com relac;ao ao empre
go de O.F.V. externo em !ugar de cristais, 
e nossa experiencia que um born oscilador 
de frequencia variavel deve ter sua fonte 
pr6pria de filamento e alta tensao. Com isto 
em mente, dotamos o transmissor de um re
ceptciculo adicional (na parte posterior do 
chassi), de 4 pi nos , tres dos quais sao usa
dos , para controle da fonte externa do O.F.V. , 
conforme explicarernos adiante. 

Rele de Antena - Na parte posterior do 
chassi ha , tambem, duas saidas para liga
cao da bobina de um rele de comutacao de 
antena, caso este seja usado. Ouando ·a cha
ve de operac;ao ( CH 1) pass a a posic;ao 3 
t''transmite ") o re!e e energizado, comutan
do a antena para o transmissor, qualquer 
que seja o modo de transmissao · (AM, CW 
ou sintonia). 

Chaves Comutadotas - 0 transmisso 
e dotado de dive,rsas chaves comutadoras 
convenientemente situadas no painel frontal, 
permitindo correta operac;ao do equipamento. 

A chave CH 1 e a ch ave de Operac;ao, a 
saber: 

Pos. 1 - Transmissor totalmente desligado 
Pos. 2 - Filamentos acesos, piloto verde 

iluminada, po s i c; a o de espera 
("stand-by") 

Pos. 3 - Alta tensao ligada, pil6to vermelha 
iluminada, transmissor "no ar ". 
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O prot6tipo , sendo experimental. niio foi feito com praocupa<,oes " esteticas· •, mas sim de carc\ter funcional. 
.~ dis.tribui9iio de componentes sera adaptada as caracteristicas mecanicas das pei,as disponiveis pelo leilor. 

Uti!iza-se urna chave de 6 polos (des ig
ados CH1A , CH1B , CH1C, CH10, CH1E, 

CH1 F) , por 3 posic,oes (numeradas 1, 2 e 3 
o esquema). 

A chave CH2 e a de Func;ao , a saber: 

os. 1 - Transmissao em fonia (AM) 

Pos. 2 - Transmissao em telegrafia (CW ) 

Pos. 3 - Sintonia do transmissor , com po
tencia reduzida 

Pos. 4 Neutralizac,ao do estagio de poten
cia (V3), com a alta tensao de V3 
desligada. 

Utiliza-se uma chave de 4 polos (desig
nados CH2A. CH2B, CH2C e CH2D). por 4 
posi96es ( nurneradas 1 , 2 . 3 e 4 no esquema l . 

As chaves CH4 e CHS sao de comuta
<;ao de faixa (80 ou 40 metros) nos circuitos 
de entrada (grade) e saida (placa) do esta-
9io de potencia de R.F. , respectivamente . Sao 
chaves de 1 polo por duas posi96es. 

A chave CH6 destina-se a comutar o cir
cuito de medic;ao, sendo dotada das seguin
tes posic;:6es: 

Pos. 1 - Corrente de grade de V3 (alcance 
SmA) 
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Pos. 3 - Corrente de placa de V3 (alcance 
250 mA) 

Pos. 5 - Corrente de placa da modu! adora 
\/6 (a!cance 250 mA). 

Usa-se uma chave de 2 polos , 5 posi
c;oes, das quais apenas tres sao utilizadas. 
para que haja maior interva!o entre cs termi
nais e os contatos, evitando fugas de cor
rente ou , mesmo , curtos-circuitos entre pon
tos com aJtas diferenc;as de potencial. Nas 
ligac,oes do medidor (M) de . CH6 s6 usar 
fios com 6timo isolamento . Advertencia: nun
ca passar de uma posic;ao de CH6 para outra 
estando ligada a alta tensao. Para passar de 
uma medida para outra coloque a chave de 
operac;ao CH 1 na posic,ao 2. 

Embora haja transmissores comerciais 
que utilizam, em furn;ao semelhante, chaves 
comuns com isolamento fen6lico, recomen
damos exclusivamente chaves com isolamer.
to de porcelana em CH1 , CH2, CH3, CH4, 
CHS e CH6, conforme especifica96es da lis
ta de materiais. Recomendamos, sobretudo, 
o maxima de cuidado nas ligac;6es de todos 
os terminais de cada chave, pois qualquer 
engano podera causar curtos-circuitos e con
seqi.ientes prejufzos! Quern nao possuir sufi
ciente experiencia de montagens, devera to
mar cuidado redobrado na verificac;ao das Ii-
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'gac;:6es , ou , mesmo, pedir a ajuda de algum 
companheiro rnais experiente . 

MONT AGEM - COMPONENTES 

0 transmissor foi montado s6bre um 
chassi com 28 cm de profundidade, 38 cm de 
largura e 7 cm de altura. 0 painel frontal fi
cou corn 20 cm de altura . Com estas dimen
s6es consegue-se rnontagem relativamente 
cornpacta , como se pode observar nas foto
grafias. 

Pensamos inicialmente em publicar uma 
planta dimensional do chassi. Contudo , por 
se tratar de projeto visando aproveitarnen
to de componentes de diferentes proceden
cias , e , consequentemente , com dimensoes 
variadas, deixamos de parte esta ideia . As 
fotografias esclarecem suficienternente a dis
tribuic;:ao dos elementos principais s6bre o 
chassi e no painel, servindo para orientar 
os leitores , com possivels adaptac;:oes para 
seus casos particulares. Os que possuirem 
rnenor pratica de montagern poderao utilizar 
chassi e painel alga maiores , pai-a uma dis
tribuic;:ao mais folgada . 

Os valores dos componentes estao es
pecificados na lista de materiais que acom
panha a Fig. 1. Daremos, a seguir, algumas 
informac;:6es complementares. 

lndutores - Os dais indutores de R.F. 
(L 1 e L2) sao de construc;:ao caseira . L 1 foi 
enrol ado s6bre uma form a "Ason" de 13 mm 
de diametro externo , que vem provida de 
nt'.1cleo ferromagnetico . A bobina consta de 
43 espiras unidas , de fio esmaltado calibre 
24 AWG (0 ,5 mm de diametro) , com deriva
c;:ao na 24 ." espira a contar do extrema infe
rior . E urn enrolamento simples , sendo a for
ma presa ao chassi par meio da porca de 
montagem , onde esta tambem situado o pa
rafuso de ajuste do nucleo. 

0 indutor L2 utiliza como f6rrna um pe
da<,o de tuba de plastico PVC marca "Tigre" , 
do tipo usado em instalac;:6es hidraulicas , 
corn 1 ½ " (38 mm) de diarnetro interno, com 
10 centimetros de comprimento . t:sse mate
rial e vendido em varas de 5 metros , mas 
em qualquer oficina de bombeiro hidraulico 
pocle-se conseguir o pequeno pedac;:o neces
sario. Nessa mesma oficina, com uns " troca
dinhos " pode-se abrir r6sca em t6da a ex
tensao dos 10 cm de tuba , usando tarracha 
pr6pria para tubas de PVC. 0 passo da per
feitamente para acamar as espiras de fio de 
ate 3 mm de diametro. 0 enrolamento consta 
de 30 espiras, com uma derivac;:ao na 12:' 
espira a contar do extrema inferior; empre
gamos fio esmaltado 14AWG (1 ,6mm de 
diametro) . 

0 Sistema de fixacao da form.; de L2 
ficara ao g6sto de cada um , desde que fi
que mecanica e eletricamente correto . Em 
nosso caso, empregamos pinos pr6prios para 
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bobinas , encaixados em base com tomadas 
femea do mesmo tipo - mas coma nao ha 
necessidade de trocar bobinas (a comutai,;:ao 
e f eita por CHS) , podem-se adotar liga<;oes 
permanentes. A prop6sito, usem-se no cir
cuito tanque de placa condutores amplos, 
adequados a correntes de R.~. ; o tipo uma
lha de blindagem" e muito usado para tat 
fim , desde que protegido contra passive! 
contato com o chassi ou outras ligac,6es_ 

Conforme foi dito na descric;:ao• da fo11-
te, os / eletrolfticos de filtro estao em dols 
pares associados em serie , para que se ob
tenha a necessaria tensao de isolamento. 
Notar o emprego de capacitores e resistores 
de equalizac;:ao em paralelo com cada unida
de . Sao indispensaveis. 

Recomendamos a soluc;:ao empregada em 
nosso prot6tipo , onde utilizamos eletroliticos 
com carcac;a de aluminio para montagem so
bre o chassi . A tensao de trabalho de cada 
um sera de 500 volts. Como a carcaca dos 
primeiros eletroliticos da serie (C23 e C25J 
estara com metade do potencial fornecido 
pela ponte , sera indispensavel isola-la do 
chassi , assentando a carcaca s6bre uma
arruela de fibra ou borracha clura . Em segui
da , em redor de todo o inv6lucro metalico do 
capacitor enrola-se f61ha de polistireno de 
meio milfmetro de espessura (consegue-se 
em casas de artigos de plastico e borrachas). 
Como nao e facil colar este materiaf. sera 
mais pratico prende-lo com elastico ou cor
dao de nylon fino. A ligac;ao da armadura ne
gativa de C23 a armadura positiva de seu 
companheiro C24, bem coma a de C25 para 
C26, sera feita com terminal pr6prio (entre 
a arruela isolante e a carca<;a) , ao quaf sol
daremos um fio isolado que passara por um 
furo no chassi , ao lado do capacitor. 

Para completar o isolamento de C23 e 
C25, encaixaremos na camisa de polistireno, 
no t6po de cada capacitor, uma arruefa de 
cartolina ou fibra . Com essas precauc;:6es 
nao havera perigo de o operador levar cho
que ao tocar inadvertidamente na carcac;:a de 
C23 ou de C25. 

Como dissemos , o exame das fotos elu
cidara a disposic,ao basica dos componentes 
no painel e s6bre o chassi. Os demais estao 
sob o chassi . 0 capacitor C10 e oo/ poten
ci6metros R15 e R31 , par destinarem-se ape
nas a ajustes ocasionais, nao estao no pai
nel, e sim por baixo do chassi , com acesso 
aos respectivos eixos por cima do mesmo. 

0 chassi devera ser dotado de um fundo 
metalico, removivel, com parafusos auto-atar
rachantes. 0 conjunto todo sera encerrado 
em cai xa metalica - sendo indispensavel 
prover bastantes orifi cios ou venezianas de 
ventifac;:ao , em posic;:ao adequada a livre cir
culac;ao do ar . 

Ouanto ao mai s, adotar as precauc;oes 
usuais nas montagens deste tipo. E preferf-
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vel sempre liga96es curtas e diretas, princi 
palmente nos circuitos de R.F., capacitores 
de desacoplamento, etc . Assim, um capaci
tor a ser ligado entre um eletrodo de valvula 
e a massa devera ser diretamente soldado 
ao pino do soquete e o chassi .. 0 sistema 
de ligar;:6es "esteticas" e em esquadro pode 
ser muito bonito , mas costuma trazer des
vantagens que nao ocorrem no tipo de liga
~oes diretas, de ponto-a-ponto! 

Finalizando, recomendamos uma cuida
dosa verifica9ao de todos os componentes 
(polaridades de eletrolfticos, valores dos re
sistores e capacitores, etc.) e das liga96es. 
Especial atenc;:ao a numerac;:ao dos pinos de 
valvulas e, principalmente, das chaves comu
tadoras, a respeito das quais ja fizemos as 
rlevidas recomendac;:6es. 

AJUSTES E OPERA{;AO 

Ern se tratando de um transmissor para 
pri11cipiantes, dedicaremos rnaior atenc;:ao a 

arte de ajustes; que nos perdoem os mais 
experirnentados por desc1·evermos operac;:6es 
que lhes sao sobejamente familiares ! ... 

E necessario ter a mao um multirnetro 
de C.A. / C.C. , uma lampada incandescente de 
11 0 V x 60 watts (com terminac;ao que per
mfta liga-la ao conector coaxial J2), para ser
vir de carga ficticia (" antena fantasma ") e,. 
evidentemente um radio-receptor apropriado 
as fa ixas de amador. Outros elementos mui
to · teis para uso pemianente na estac;:ao: 
medidor de relar;:ao de ondas estacionarias 
(R.O E. ) e indicador de faixa de operac;:ao; 
sabre eles falaremos adiante. 

Conclufda e verificada a montagem , o 
primeiro ajuste a realizar e o do potenci6 -
metro R15. Com CH2 na posic;ao 4 e CH1 
na osi9ao 2, os filamentos e a lampada-pi-
6to verde acenderao. Ligarernos o multfme-

tro (volts C.C ., alcance de uns 150 volts) 
Bnt re o cursor de R15 e o chassi, e ajusta
remos o potenci6metro ate lermos -60 
volts. (Note-se que a ponta de prova do mul
tfmetro devera ser tocada no chassi , e a ne
gativa no cursor.) 

Ap6s esta prirneira providencia, passare
mos as provas e ajustes do transrnissor. Re-

om endamos que t6das as provas se fac;:am 
com a antena ficticia (lampada de 60 W) li
gada em J2, e nunca uma verdadeira antena, 
pois assim o ex ige a regulamentac;ao interna
cional. Tambem encarecemos a necessidade 
de iniciar as provas empregando-se cristal, 
e nao oscilador de frequencia · variavel. Po r-
an to, durante t6das as operac;oes descritas, 

CH3 estara cornutada para a posic_;ao XTL. 

Verificacao do Oscilador - Comutar o 
crista\ e as· chaves correspondentes a faixa 
de t rabalho , para a qual tambem sera ligado 
o receptor. Mantenha-se CH2 na posi<;ao 4 
(Neutralizac;:ao). Liga-se CH1 para a posi9- o 
2 e a chave de rnedidas, CHG, para a p1Jsi-
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FIG . 3 - Esta e uma fonte de alimenta~iio que 
podera ser utilizada com um O.F.V . externo , 
sendo as seus terminais de ccmando ligados 
em correspondencia com os de iguais tetras 
na Fig , 1. T3 e um t,ansrormador' de filamento , 
fornecendo 6,3 volts sob · 2 (ou mais) amperes. 
T4 e um transformador de alta tensiio , forne
cendo 275 + 275 volts sob 30 (au mais) mA. 
Os demais valores estiio no esquerna . 

c;:ao 1 (corrente de grade). Ficarao acesos os 
filamentos e a lampada indicadora verde. De
pois de convenientemente aquecidos os fila
rnentos (1 minuto) , passar a chave de ope
rac;:ao (CH1) para a posic;:ao 3. No receptor 
dever-se-a ouvir a oscilacao de R .F. na fre
quencia do cristal, indica~ao de que o osci
lador esta em ordem . 

Sintonia da Grade de \13 - Observando 
o miliamperfrnetro, ajustar o capacitor C9 
para maxima corrente de grcide . Se essa cor
rente maxima ocorrer com C9 todo aberto 
ou todo fechado , sera precise reajustar (por 
baixo do chassi) a posic;:ao do nucleo de L 1, 
ate conseguirmos deslocar a sintonia para 
C9 aprox imadamente no centro de sua capa
citancia . Nota - E possfvel que este maxi
mo de corrente seja excessive , chegando ao 
limite da escala (5 rnA) do medidor; no me
mento, isso nao tem maior importancia. pois 
o ajuste de C9 sera refeito deP.

1
ois de pro

cedida a neutralizac;:ao de V3 . 

Neutraliza<;:ao de V3 - Para proceder
mos a esta operac;:ao, deveremos dispor de 
um indicador de R.F. ; um tipo bem sens(vet, 
apropriado ao trabalho de neutralizac;ao, esta 
esquematizado na Fig. 4. Ele sera acoplado 
ao tanque de placa de V3 , enrolando duas 
espiras de fio de ligac;ao , isolado, em t6rno 
de L2. Deve-se corne,;ar com um acoplamen
to bem frouxo (isto e, com as espiras bem 
afastadas de L2) , para evitar excessiva R.F. 
no indicador, corn possfveis danos ao seu 
instrumento. A medida que prnsseguirem os 
ajustes de neutralizac;:ao , iremos aumentando 
o acoplamento entre o elo do indicador e a 
bobina L2 , em busca de quaisquer vestfgios 
de R.F . 

0 ajuste e feito da seguinte forma: CH2 
perrnanecera na posic;:ao 4 (Neutralizac;ao). 
Como se podera observar no esquema, isso 
desliga a alta tensao da placa e da grade de 
bliridagem de \/3 , jogando-as para a massa 
e. assim , provendo um circuito de i"et6rno 
de R.F. para tais elementos , como e indis
pe ,save I ao processo de neutralizac;:ao. CH1 
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sera ligada para a pos i9ao 3 (Transmite) . 
CH6 podera permanecer na posic;:ao anterior 
n .0 1 (correnre de grade). 

A finalidade da neutralizacao e reduzir 
ao minima OU impedir que a tensao de R.F . 
do circuito de grade . da valvula de potencia 
alimente o circuito tanq ue de saida por inte r
medio da capacitanc ia interna grade-placa da 
valvula. lsto sera fe ito pe la var ia9ao da ca
pacitancia de C10, ou da posi9ao da chapi-· 
nha de aluminio, C11 (ou ' de ambas) ate que 
nao aparec;:a nenhuma tens ao de R.F. no tan
que de saicla L2, mesmo quando o capacitor 
de placa , C18 , e gi rado para a posic;:ao de 
resso nanc ia. 

Por conseguinte, comec;aremos por girar 
C18, observando o indicador de R.F. da Fig. 4; 
aparecendo indicac;ao no medidor , retocare
mos a neutralizac;:ao (C10 e/ ou C11), giran
do novamente- C18 em t6rno do ponto de res
sonancia e observando o indicador de R.F. 
Issa sera feito tantas vezes quantas as ne
cessar ias , ate desaparecer a indicac;:ao de 
R.F., mesmo estando bem acopladas as duas 
espiras do elo do indicaclor em t6rno do tan
que de placa L2 . Nota - Ate se obter cor
reta neutralizac;:ao, poder-se-ao observar , no 
miliamperfmetro de grade de \L3, flutuac;oes 
de leitura quando se move C18 nas imedia
c;oes do ponto de ressonanc ia. Muitos ama
dores utilizam esta indica9ao da co rrente de 
grade para os ajustes iniciais de neutra li za
c;ao , passando a utilizar o ind icador sensivel 
de R.F. nos ajustes f inais , depo is que nao se 
observam flutuac;:6es na co rrente de grade. 

Em cond ic,6es normais , o ajuste de neu
tra l izac;:ao , uma vez realizado, nao precisa ser 
repetido , a menos que se mude de fai xa ou 
se mexa em algum componente ou ligac,ao 
do estagio de potenc ia, ou se subst itua a val
vula respectiva. Trata-se, porem, de um ajus
te ini cia l importantfssimo, po is um estag io 
de potencia mal neutralizado ocasionara gra
ve deteriora9ao na qualidade da transmissao, 
zumbidos , modulac;ao deformada , ou , rn es mo, 
operacao instave l , podendo " pular" para fre
quenc ia inteiramente fora da contro lada pelo 
cristal 1 

Como observacao final: a 6006, assim 
como a sua "prima ,; 6005, e de extrema sen
sibilidade , de modo que e preciso muito 
cuiclado na montagem do circuito, para que 
nao haja acop lamento direto na fia9ao entre 
o c ircui-to de entrada (grade) e o de placa 
- poi s se ta l acontecer, nada neste mundo 
neutralizara a valvula! 

Tanque de Saida - Concluida a neutra
l izac,ao, retiraremos o indicador de R.F. e 
iremos provar o circuito tanque de saida e 
o s istema de antena. Retorn aremos a chave 
de opera<;:ao (CH1) para a posic;:ao 2 e pas
saremos a chave de func,ao (CH2) para a 
posic;ao . 3 (Sintoni a) , mantenclo a lampada 
de carga ficticia ligada em lugar da antena 
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(J2) . Abr iremos to talrnente o capacitor de 
s ,da C19 e comutaremos a chave de medi
da, CH6, para a posi9ao 3 (placa V3) . 

Com a chave de opera<,ao (CH1) comu
tada ago ra para a posic,ao 3 (Transmite) pro
cu raremos rapidamente em C 18 (placaj a 
minima leitura no miliamperimetro . Com CH1 
novamente na posic;:ao 2, passaremos C 2 
para a posic;ao 2 (CW) . Voltaremos CH'! para 
a posii;:ao 3. Certamente a lampada de car
ga acendera. Reajustaremos o capacitor de 
safda , C19, para aumento da corrente de pla
ca, retocando novamente C18 para a leitura 
mfnima. Repetiremos estes dais ajustes ate 
conseguirmos uma leitura de 150 miliampe
res na corrente de placa de V3 . A lampad 
de 60 watts devera apresentar consideravel 
lumi nosidade , pois estara dissipando toda a 
potencia de R.F. do transrniss or. 

Passando momentaneamente CH1 para 
a posic;ao 2, comutaremos a chave de me
dicl a, CH6, para a posi c,ao 1 (grade). Ligando 
CH1 para a posic;:ao 3 (Transmite) , observa
remos a leitura de grade. Esta clevera ficar 
em t6 rno de 3 miliamperes. Se necessario, 
reajus tar o capac itor de grade, C9 , ate conse
gu irmos este v f)lor. 

Ajuste da Moduladora VG - Partindo d 
pi-essuposto de que a pa rte de R .F. ja esteja 
corretamente preajustada , e ainda utilizando 
a lampada de 60 watts coma an~ na fi ct fcia, 
i remos iniciar os ajustes do rnodulador . Para 
comei;:ar , (estando a tomada de corrente 
desligada) deslocarernos o cursor de R30 na 
direc;:ao oposta ao catodo de V5B, a fim de 
introduz ir no circuito o max ima de resisten
c ia, como medida prelirninar , entre o catoda 
de V5B e a grade de blindagern da modula
dora VG. 

Atua-se , em seguida, sobre o pot encifr 
met ro R31 , ern d irecao a C20, a fim de dar 
o maxima de pola riza<;:ao a grade de coman
do de V6 , como medida ini c ial . 

0 transm issor sera posto a funcionar. 
retocando-se seus ajustes de sintonia (C18 
e C19) , corno anteriormente descrito. Agora, 
com CH2 para a posic;:ao de operacao em fo
nia (Pos. 1, AM) e a chave de medida CH6 
para a posic;:ao 5 (pl aca da rnoduladora) , atua-· 
se sabre o controle R31 (polarizac;:ao da 
moduladora) ate que a corrente de placa des
ta, em repouso (manter o contr61e de ganho 
R25 todo fechado durante este ajuste inicial) , 
fique entre 10 e 15 miliamperes. Com um mi
crofone de cristal ligado a J3 e o contr6!e 
de gan!,o , R25 , aberto at e uma posic,ao con
veniente , um "Alo " no microfone devera le
var a corrente de placa de VG a uns 150 ou 
160 mili amperes, que sera o valor norma 
nas cristas ou picas de modul ac;ao. 

Ligaremos o rnultim etro (volts C.C., a!
cance de 200 ou 250 volts) entre a grade 
de blindagem de V6 (pino 4) e o chassi e 
ajustaremos R30 ate conseguirmos que a 
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tensao em repouso eja de 75 volts e que 
atinja a 150 vo lts nos picos de modulac;;ao. 
Ouando ta! ocorrer, estara concluido o ajus
te do modulador. 
. Quern dispuser de um oscilosc6pio po
dera veri ficar a percentagem da modulac;ao. 
N6s o fi zemos, t endo consegu ido, a plena 
modu lac;ao, um osci lograma triangular, indi
cando havermos obtido os almejados 100% 
de modul acao, como se ve na foto do osci
lograma aq.ui reproduzida . 

Advertencia - Durante os traba lhos de 
ajuste, em que ha necess idade de medidas 
e reg ul agens nos circui tos do transmi ssor, 
recomenda-se o maxima cu idado para ev itar 
choques eletricos. Nunca bulir nos circuitos 
do transmissor estando ele energizado! Par 
medida de seguranc;fl , desligue sempre a to
mada de corrente. Mantenha sempre uma 

oa liga<;:ao de terra na "massa" (chassis, 
aineis, ca ixas, etc.) de todo o equ ipamen

to. E. quando acabar as ajustes, co loque o 
transmissor na sua caixa e aparafuse a tam-
pa do fundo do chassi . • 

Toda vez que retirar o transm issor da 
caixa para algum servi<;:o , verif ique (com o 
ohrnimetro) o estado de R20. Este e um re
sistor de seguran<;:a que descarrega as ele
trol iticos da fonte de A.T. 

OPERA~AO DO TRANSMISSOR 
Para as provas "finais" sera necessario 

di por-se de uma antena apropriada a faixa 
de trabalho. A so luc;ao mais simp les sera um 
dipolo de meia onda de qua lquer dos t ipos 
usua is, com terminac;ao de 52 ou 75 ohms. 
(N. R. 3) 

Medidor de Onda Estacionaria - Reco
mendamos aos novatos o uso habitua l de 
medidor de onda estacionaria em suas ante
nas transmissoras. E um instrumento utilis-

imo, porquanto indica com absoluto r igor 
quando ha o correto equi l ibria au conjuga
c;ao (" casamento ") entre o sistema emissor 
(t nque de saida) e o sistema rad iante ( Ii-
ha de transmissao e antena) . 

Nao se esquec;;am de que em qualquer 
transferenc ia de energia (seja qua l for sua 
espec ie) e indispensavel que haja determi 
nada conjuga9ao ou equilibrio (vulgarmente 
d1 to " casamento ") ent re a " impedancia" do 
emissor e a respectiva "carga ". No nosso 
caso , que e um transmissor de radio e uma 

ntena radia nte, o instrumento a que nos 
referimos presta val iosos servic;:os. 

Oualquer compendia de radiotransmis-
ao descreve a construcao caseira de ins

trumentos dessa natureza e a teo ri a de sua 
a licacao. Ha, tambem, no comerc io, diver
sos t ipos, pron tos, a venda. 

lndicador de Banda - Outro instrumen
o extremamente uti I, que nos pod era evitar · 

dores de cabec;a (mesmo aos veteranos, que 
ambem, as vezes "en tram pelo cano" ... ) e 

um lndicador . de Banda . Esse instrumento 

OV./OEZEMBRO , 1971 - Pag . 71 

D 

L C M 

FIG . 4 - Cl rcu i to do ind icador de R.F. para 
neutra llzai;:ao de transmissores. D e qualquer 
diodinho de germlinio ou de silicio (1N34 , 
OA79, etc .) ; C e um capacitor de 0,001 µ F, 
m ica ou cera mica. M e um miliamperimetro de 
0-1 mA (usa-se geralmen:e um mullimetro co.
mutado para este alcance). Quanlo a L. e o' 
elo (" l ink"' ) de acoplamento, fe ilo de duas ou 
I res vo lta s de fio com lsolamenl o plastico , em 
tomo ci a bobina de tanque de placa do esta
g lo a ser neutralizado . NOTA: O l ndicador de 
Faixa publicado neste numero tamb em pode,a 
ser ut i l i zado , ba stando l igar o elo de acopla
mento a J3 do re ferido I nd icado r. 

f ica permanentemente instalado na li nha de 
transm issao e nos indjca se estamos ope
rando na faixa desejad~. E relativamente co
mum pensarmos que estamos operando, por 
exemplo, em 40 metros , quando, na realida
de, estamos saindo em 20! Se, por azar, o 
transmissor estiver mal neutralizado, arris
camo-nos a sa ir inteiramente fora de faixa, 
cometendo , involuntariamente , grave infra9ao 
regulamentar! 

Construfmos para nos so uso um "indi
cador de Bandas" bastante simp les e ef icaz. 
que mantemos em uso permanente em nm,sa 
estac;;ao. Em pequeno artigo que escrevem8s 
para esta revista esta a comp leta descri91lo 
deste (1til dispos itivo . (N. R. 4) 

A operac;:ao dest_e transmissor e bastan
te simples e inteiramente "automatica" . Ei s 
coma ·procede-la, 

Opera.:;:ao em CW: 

a - CH1 na posic;:ao 2 ( " stand-by "). Pila
to verde acende. 

b - Gi rar CH2 para a pos i9ao 2. Esta 
operac;;ao desl iga a alta tensao de t6das as 
va lvulas do modulador, t irando, ao mesmo 
tempo, o reator de aud io, XAF1 , do circu ito. 

c - Girar CH1 para a· posi<;:ao 3. Pi16to 
vermelha acende. Agora , e s6 " mandar bra
sa" no manipulador! 

N. R. 3 - 0 " Dipolinho T rernen dao'' publicado neste 
nurnero , devidamenle conjugado ao balum 
adaptador de impedanc ias, esta neste caso. 
Para quern d ispuser de espago insufic iente 
para meia onda em 80 metros, suge rimos 
a "Antena Levy", com respective s intonl 
za dor de antena , descrita em E-P de se
tembro/oulubro de 1971, pag. 196 . Tern a 
va ntagem de ope rar corretamente em todas 
as faixas. 

N. R. 4 - C I ndi ca dor de Faixas esta publicado a 
pag. 357 deste nurnero de E-P . 
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Operac;ao em Fonia: 

a - CH1 na posic;ao 2. Pi lato verde 
acende. 

b - Girar CH2 para a posic;ao 1. 
c - Girar CH1 para a posic;ao 3. Pilato 

vermelha acende. Agora , e s6 falar, ajustan
do o controle de ganho, R25, para que a cor
rente de placa de V6 (CH6 na posic;ao 5) 
atinja, nos picos de modulac;ao, a 150 ou 160 
mi I iarnperes . 

Para Passar o Cambia: 

a - Gira-se CH1 para a posic;ao 2, de es
pera ou "stand-by". lsto faz com que seja 
desligado um ramo da ponte retificadora. Ao 
mesmo tempo, CH1F vai a massa, emude
cendo o oscilador e descarregando os capa
citores. 0 emudecimento e instantaneo e nao 
se ouve o minima sinal do oscilador no re
ceptor quando se passa o cambio, coisa que 
raramente acontece em numerosos transmis
sores comerciais, que deixam um "rastro" 
de varios segundos! A descarga para a rnas
sa e feita atraves dos resistores R12 e R21, 
fato que elimina o risco de curtos-circuitos 
durante a comutac;ao. Note-se que a partir 
do extrema esquerdo de R12 (ver Fig.1) nao 
se devem colocar quaisquer capacitancias de 
filtro adicionais no ramal de 200 volts -
pois isso causaria uma forte descarga , com 
estalidos e possivel destruic;ao dos conta
tos de CH1F. 

Recomendacao - Durante a utilizacao 
do transmissor,. mantenha-se a chave de me
clida, CH6, na posic;ao 3, para leitura da cor
rente an6dica da valvula de potencia de R.F. , 
V3. 0 habito de muitos amadores manterem 
o medidor ligado ao modulador (para obser
vac;ao da excursao da agulha quando se fal a 
ao microfone) nao lhes permite observar a 
ocorrencia de qualquer anomalia na parte de 
R.F . (como, por exemplo , falta de oscilac;ao , 
ou excesso de carga no estagio final) , po
dendo resultar danos em componentes . 

Correntes de Funcionamento - Durante 
o funcionamento a corrente de grade em V3 
devera ser ajustada (por meio de C9) no va
lor de 3 miliamperes. Contudo, em virtude 
da grande sensibilidade do tipo de valvula 
empregado, ja sera satisfat6ria uma corrente 
de apenas 1 mHiampere. 

A 6GW6/ 6DO6-RC amplificadora de po
tencia (V3) suportara perfeitamente uma cor
rente an6dica de ate 200 mA em CW e de 
ate 180 mA em AM . Contudo, os amadores 
Classe C deverao lembrar-se de que o re
gulamento limita a 50 watts de entrada a po
tencia de seus transmissores. lsto quer di
zer que, sendo de 500 volts a tensao an6dica 
de V3, eles deverao ajustar a carga do tan
que final para uma corrente maxima de 100 
miliamperes, seja em fonia. seja em CW -
valor este que correspondera aos 50 vatts 
regulamentares. 
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Poderao, tambem , optar pelo emprego de 
menor tensao na fonte de alimentacao - di
gamos 300 ou 350 volts na placa de V3 , e, 
em troca, puxar nesta maior corrente (180 
ou 135 mA, respectivamente) sem excede
rem o limite legal de 50 watts. Esta solucao 
barateara a fonte, di~pensando, inclusive·, a 
associac;ao em serie dos capacitores eletroli
ticos . 

Ouanto aos amadores das classes A ou B, 
estes poderao obter potencias bem maiores, 
conforme os limites dados acima (200 mA 
em CW e 180 mA em AM) , valores com os 
quais a potencia de entrada deste transmis
sor subira para 100 watts e 90 watts, res
pectivamente. 

Operac,ao com O.F.V.: 

Quern dispuser de um O.F.V. externo es
tavel e bem calibrado , podera utiliza-lo . apli 
cando seu sinal de R.F. ao receptaculo pr6-
prio (J) existente no painel frontal . Para o 
correto comando "automatico " utilizar as sa 1-
das A-8-C existentes no transmissor. como 
descrito no texto e na Fig. 3. 0 cornando 
sera feito da seguinte maneira: 

a - CH1 na posic;ao 2. Filamentos do 
O.F.V . acesos; esta e a posicao de espera 
("stand-by "). 

b - Por meio do interrupt-Or CH7, incor• 
porado ao O.F.V., liga-se a alta deste e ajus
ta-se sua sintonia para a frequencia deseja
da, ouvindo no monitor ou receptor da es-
tac;ao. , 

c - Um a vez acertada a frequenci a, des-
1 iga-se CH7. 

d - Gira-se CH2 para a posic;ao 3 (Sinto
nia) ; gira-se CH6 para a posic;ao 1 (grade). 

e - Gira-se CH 1 para a posic;:ao 3 (Trans
rnite) 

f - Ajusta-se a excitac_:ao na grade de 
V3, para a corrente normal (3 mA) corn o 
aux flio de C9. 

g - Volta-se CH1 para a posic,ao 2 e 
CH6 para a posic;ao 3 (placa V3). 

h - Gira-se CH2 para AM OU CW, COil · 
tonne o caso. , 

i - Gira-se CH 1 para a posic;ao 3; o 
transmissor esta no ar . 

Agora , boa sorte e bons OSO, rapazi ada! 
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