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Apresentagao 

O presente relatorio traz alguns dos principals conceitos teoricos 

abordados por Mabia Daniel Cavalcante, estagiaria do programa BOLSAS DE VERAO 98, 

do Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron, LNLS (Campinas-SP). de 6 de Janeiro a 20 de 

fevereiro de 1998. Dentre as atividades propostas para o estagio, citamos: a colaboracao para 

o desenvolvimento de um detector a gas multifilar para deteccao de fluorescencia, a partir do 

projeto de um circuito contador de fotons utilizando logica programavel: a caracterizacao do 

detector na estacao XAS (X-ray absorption spectroscopy) e a apresentacao dos resultados em 

forma de relatorio e seminario. Dentre os conceitos teoricos abordados, citamos: luz 

sincrotron, interacao da radiacaoxom a materia, detectores a gas e logica programavel. 
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0 Laboratories Nacional de Luz Sincrotron 

"O Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron. LNLS, e uma instituicao aberta e 

multidisciplinar, destinada a pesquisas, desenvolvimento e transferencia de tecnologias e 

conhecimentos que contribuam para elevar o nivel tecnologico e cientifico do Brasil. 

Unica no Hemisferio Sul, a fonte de luz sincrotron que o LNLS construiu e 

opera e dedicada exclusivamente a produzir luz nas faixas do espectro eletromagnetico da luz 

visivel, do infravermelho, do ultravioleta e dos raios-X. A luz sincrotron e produzida em um 

anel de armazenamento de eletrons de L37 GeV, e um acelerador linear (LINAC) de 120 

MeV funciona como injetor. 

Em torno do anel de armazenamento de eletrons do LNLS, atualmente. existem 

sete linhas abertas a comunidade: Monocromador de Grade Toroidal (TGM), Espectroscopia 

de Absorcao de Raios-X Moles (SXS), Monocromador de Grade Esferica (SGM), 

Espectroscopia de Absorcao de Raios-X (XAS), Difracao de Raios-X (XRD), Espalhamento 

de Raios-X a Baixo Angulo (SAXS) e Cristalografia de Proteina (CrP)."' (adaptado da 

homepage do LNLS) 
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1. Introdugao 

A espectroscopia de absorcao de raios-X e uma tecnica moderna e poderosa 

para determinar com precisao o ambiente em torno de um elemento, em uma matriz de 

atomos que pode ser relativamente complexa. 

Para sistemas em que o elemento de interesse encontra-se muito diluido na 

matriz. a deteccao da fluorescencia emitida pela amostra torna-se essencial para se atingir 

niveis de detectabilidade. Uma das possiveis maneiras de se medir a emissao de fluorescencia 

por uma amostra, e utilizando um detector a gas multifilar. Nesse caso, para se melhorar a 

estatistica na contagem do numero de fotons de fluorescencia emitidos pela amostra, e 

indispensavel o aumento do numero de fios do detector, o que leva a um aumento do circuito 

utilizado. 

Como alternativa, temos a implementacao do circuito logico usado para a 

contagem dos fotons em um unico chip, o que leva a diminuicao do circuito final do detector. 

2. A luz sincrotron 

Chama-se radiacao sincrotron a radiacao emitida. quando particulas 

relativisticas carregadas descrevem trajetorias circulares. Para eletrons de alta energia que 

sofrem a acao de um campo magnetico, essa radiacao e intensa para comprimentos de ondas 

estendendo-se do infravermelho aos raios-X duros, de grande penetracao, passando pelo 

ultravioleta e raios-X moles, menos penetrantes (ver secao 3, pagina 10 ) . Dentre as 

caracteristicas da luz sincrotron importantes para os usuarios. citam-se: o tempo de 

permanencia, ou tempo de vida, do feixe; sua estabilidade de posicao e angulo; a polarizacao 

e o alto fluxo, em um amplo espectro. 

Uma fonte de radiacao sincrotron e composta por diversas estruturas que, 

arranjadas de forma adequada, permitem que um feixe de eletrons circule em uma orbita 

fechada por horas, dentro de um canal toroidal delimitado por paredes metalicas lisas, a ultra 

alto vacuo. O chamado anel de armazenamento. 

Para reposicao de parte da energia perdida, quando da emissao de radiacao, 

importante para manter a corrente do feixe, os eletrons passam pelo chamado Sistema de 

Radio Freqiiencia (ou Cavidade de RF). Neste, campos eletromagneticos oscilatorios a 
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freqiiencia do radio (476 MHz) provocam o "empacotamento" do feixe de eletrons e. 

juntamente com os elementos magneticos ao longo do anel, determinam as caracteristicas da 

estrutura temporal dos pulsos de fotons. 

Para que o feixe de eletrons siga sua trajetoria fechada, magnetos curvos 

deslocam a trajetoria do feixe de alguns graus, para um total de 360°. Alem destes, existem 

outros tipos de magnetos, que aumentam a eficiencia na coleta da radiacao, fazendo os 

eletrons oscilarem na direcao perpendicular ao movimento. Ha, ainda, os quadrupolos. 

responsaveis pela focalizacao do feixe; e os sextupolos, que corrigem a orbita dos eletrons, 

permitindo a manutencao do feixe em uma posicao desejada. 

0 feixe de luz utilizavel deixa o anel atraves de fendas e segue tangenciando-o, 

para ser utilizado nas linhas de luz, onde ficam as estacdes experimentais. 

Para melhorar o desempenho do anel, existem varios componentes com funcao 

de informar caracteristicas do feixe, tais como: intensidade e posicao ao longo da secao 

transversal. 

A seguir, apresentam-se algumas importantes caracteristicas da radiacao 

sincrotron, que a fazem ferramenta importante para pesquisas ligadas a areas diversas, como 

fisica, biologia, quimica, medicina, e a trabalhos ligados a tecnologia, como micromecanica e 

caracterizacao de materials. 

2.1. Padrao de radiagao: alto grau de colimagao 

As particulas carregadas eletricamente a baixa energia (a velocidade nao-

relativistica ou pequena, comparada a velocidade da luz, c), nao emitem radiacao em uma 

direcao predominante. A medida que a velocidade dessas particulas aumenta, a energia 

irradiada aumenta. e o padrao de emissao da radiagao passa a ter a forma de um cone como 

pode ser observado na Figura 2 .1 . [ 4 ] 

O angulo tipico de abertura desse cone, definido pela relacao 

-1 m C r o i 
Y 1 = . Eq. 2 -1 
r E 

Nessa equacao, m representa a massa de repouso da carga em movimento, eE a sua energia. 
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Fi«ura 2 . 1 - Padrao de emissao de radiaeao para cargas em movimento 

circular, para V « c, e V » c 

2.2. Polarizagao 

A radiacao sincrotron e altamente polarizada, sendo a radiacao emitida no 

piano da orbita das particulas polarizada linearmente e, fora desse piano, polarizada 

elipticamente, ou, eventualmente de forma circular. 

2.3. Estrutura temporal 

Apos a passagem pelo Sistema de RF, o feixe de eletrons sofre divisao em 

"pacotes", o que faz com que a luz observada ao final seja pulsada. O comprimento dos 

pulsos e o intervalo entre eles dependem da freqiiencia utilizada pela Cavidade de RF, do 

sistema de focalizacao e das correcdes magneticas da trajetoria do feixe de eletrons. 

3. Interagao da radiagao com a materia 

Os raios-X sao radiacoes eletromagneticas que situam-se entre a luz 

ultravioleta e os raios gama, no espectro eletromagnetico, e se caracterizam pelos curtos 

comprimentos de ondas (por volta de 0,01 A a 100 A). 

Sendo uma radiacao eletromagnetica, podem ser tratados como onda ou como 
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particula. obedecendo a relagao 

E = hv, Eq. 3-1 

em que h ea constante de Planck, e v e a frequencia da onda eletromagnetica. 

Quando um feixe monocromatico de raios-X colimados atravessa um material, 

ele interage perdendo intensidade proporcionalmente a espessura dx do material e a 

intensidade do feixe transmitido, /. Chamando a constante de proporcionalidade por / / 

(coeficiente linear de absorcao), chega-se a seguinte expressao 

dl = -uldx Eq. 3-2 

onde dl representa a diferenca entre as intensidades do feixe antes e depois da interagao. 

Integrando a equacao acima, tem-se que 

1 - LK T— _ - 1 -> 

— = e - , Eq. 3~3 

I 0 representando a intensidade do feixe incidente, e x a espessura do material. 

Variando-se a energia do foton incidente de forma crescente. o coeficiente de 

absorcao p decresce ate a energia atingir um salto (Figura 4.1), indicando a ejecao de um 

eletron interno ao atomo. A esta transicao brusca. da-se o nome de borda de absorgao. Por 

essa transicao na relagao energia-do-foton/coeficiente-de-absorcao, pode-se supor que a 

probabilidade de um atomo ejetar um eletron e maior para um foton que apresenta uma 

energia superior e proxima a energia na borda de absorgao. Posteriores aumentos na energia 

do foton incidente, ou, de forma semelhante, posteriores decrescimos em seu comprimento de 

onda, A, causarao novo decrescimo no coeficiente de absorgao, ate que nova borda seja 

alcangada, quando a energia do foton incidente for suficiente e proxima a energia para ejegao 

de um outro eletron. 

O coeficiente de absorgao fj. apresentado, envolve duas formas de interagao 

foton-materia. Uma dessas formas e a chamada absorgao verdadeira, representada pelo 

chamado efeito fotoeletrico; a outra corresponde a deflexao dos raios-X de sua diregao de 

propagagao original, causada por colisoes com um eletron ou um atomo. 

A interagao da radiagao eletromagnetica com a materia divide-se em tres 

principais mecanismos: efeito fotoeletrico, espalhamento (Compton - inelastico, e Thomson -

elastico) e a produgao de pares positron-eletron. . 
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A Figura 3.1 apresenta. de forma esquematica. duas dessas formas de 

interagao, incluindo a emissao de fluorescencia e de eletrons Auger, consequentes do efeito 

fotoeletrico. 

h v i A A A t 

h V f fluorescencia ] 

{ Efeito Fotoeletrico 

eletrons Auger 

J W V * 

hvc 

h v Elastico 

Inelastico 
r Espalhamento 

Figura 3. 1- Mecanismos de interagao da radiacao 

com a materia 

Para a faixa de energia de interesse na estacao experimental XAS (5 KeV a 10 

KeV), em destaque na Figura 3.2, pode-se perceber, que a absorgao fotoeletrica e o efeito 

mais sisnificativo. 

lOeV 1KeV 1MeV 1GeV 
Energia do foton 

Figura 3. 2- Sessao de choque (proporcional a absor?ao) versus energia do foton incidente, 

para cada um dos efeitos de interac3o radiacSo-materia 
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3.1. Efeito fotoeletrico 

Chama-se efeito fotoeletrico (Figura 3.3) a ejecao de um eletron (denominado 

fotoeletron) de um nivel atomico, apos a absorcao de um foton. A energia final do eletron, Efi 

e dada pela relagao 

Ef = £ + £ , , Eq. 3-4 

sendo E = hv a energia do foton incidente, e a energia inicial do eletron. 

Se o fotoeletron permanecer ligado ao atomo, ocupara um nivel de energia Efi 

se for arrancado do atomo, o processo sera chamado de fotoionizacao, e a energia final do 

eletron, E& representara a energia cinetica do fotoeletron. Neste caso, teremos que 

EK =jtm>2=E-Eli Eq. 3-5 

onde Ei e a energia necessaria a ejegao do eletron, ou a energia de ligagao do eletron. 

A Figura 3.3 representa a absorgao de fotons e a ejegao de eletrons. no efeito 

fotoeletrico, em particular na fotoionizacao. 

E 

u,. 

e (EK) 
f ? — . , 

nv c . nv c . 

w 
fotoionizafao 

Figura 3. 3- Efeito fotoeletrico: fotoionizacao 

Quando um atomo ejeta um eletron, torna-se um ion, pelo desequilibrio 

causado entre o numero de cargas positivas e negativas. Para preencher a lacuna causada pela 

ejegao, um eletron livre no meio e capturado, ou ha um rearranjo dos eletrons de outros niveis, 

com a emissao de fotons de fluorescencia ou eletrons (Segao 3.4). 

3.2. Espalhamentos Compton e Thomson 

Quando o feixe de raios-X e desviado de sua trajetoria, diz-se que houve um 
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espalhamento. O espalhamento Compton, predominate para fotons de alta energia (Figura 

3.2), acontece quando um foton e espalhado por um eletron do material cedendo energia a 

esse eletron absorvedor (Figura 3.4). E, portanto, um espalhamento inelastico. 

e 

h v ° J \ A A t 

hvc 

Figura 3. 4- Espalhamento Compton de um foton (h v0) 

por um eletron 

Quando a energia do foton e muito superior a energia de ligagao do eletron. 

pode-se considerar o eletron livre e em repouso, em relagao ao foton. A energia cinetica 

adquirida pelo eletron sera muito maior do que sua energia de ligagao. Se o foton emitido 

permanecer com a mesma energia, o espalhamento e dito espalhamento Thomson, ou elastico. 

3.3. Produgao de pares positron-eletron 

Para a produgao de pares positron-eletron. o foton incidente deve ter energia 

superior a energia de repouso do par (1,02 MeV) , o excesso de energia sendo transformado 

em energia cinetica. 

3.4. Retorno ao estado de menor energia 

Conforme mencionado anteriormente, a interagao entre radiagao 

eletromagnetica, como o raios-X, e porgoes de materia pode acontecer de variadas maneiras, 

envolvendo a excitagao do meio ou o desvio da diregao de propagagao. De forma semelhante, 

a forma com que o atomo volta a seu estado de menor energia tambem varia, podendo 

acontecer a partir da emissao de fluorescencia de raios-X, eletrons Auger, ou eletrons 

secundarios. 

Quando ha a emissao de um eletron de um nivel interno, apos o atomo absorver 

um foton, esse nivel interno ficara vazio. Se um eletron de um nivel mais externo passar ao 

nivel mais interno, para preenche-lo, liberara a diferenga de energia na forma de fluorescencia 
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de raios-X. caracteristica do material. Quando. ao inves de emitir fluorescencia. o atomo 

emitir um outro eletron (em geral do mesmo nivel do eletron mais externo. usado para 

produzir a lacuna deixada no processo de absorcao fotoeletrica) com energia cinetica igual a 

diferenca das energias dos estados inicial e final, tem-se o chamado efeito Auger. A Figura 

3.5 apresenta esquematicamente os mecanismos de decaimento. para o efeito fotoeletrico. 

De forma semelhante ao efeito Auger, no caso dos eletrons secundarios, o 

fenomeno e nao radiativo, e eletrons sao emitidos. Nesse fenomeno. contudo. os eletrons 

emitidos pertencem aos niveis mais externos do atomo e sao ejetados em conseqtiencia de 

choques com eletrons Auger (eletrons emitidos no efeito Auger), ou pela incidencia de fotons 

de fluorescencia de raios-X. 

e 
r F. 

— ^ ! 

S / 

feho fotoeletricc 

4 nv< 

E e 
* 

• * 
T 
Auser 

Figura 3. 5- Efeito fotoeletrico e decaimento da fotoionizacao 

4. Espectroscopia de absorgao de raios-X 

A espectroscopia de absorgao de raios-X e importante para a determinacao de 

certos parametros da amostra, com relagao a um atomo central de interesse, como: distancia 

interatomica, estrutura eletronica, estrutura geometrica e grau de ordenagao. A tecnica 

consiste em medir ou observar como a absorgao do material e afetada pelos atomos vizinhos 

ao atomo central absorvedor de raios-X e se baseia na comparagao com estruturas conhecidas. 

Para atomos isolados, a variagao do coeficiente de absorgao. em relagao a 

energia dos fotons incidentes, e monotonica e suave, exceto nas bordas de absorgao, ja 

mencionadas; para atomos em um solido, diferentemente, a curva coeficiente-de-
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absorgao/energia-do-foton-incidente, proxima a borda de absorcao. apresenta uma estrutura 

complexa (chamada estrutura fina), com oscilacoes. | 1 3 ] 

A Figura 4.1, apresenta um exemplo dessa relagao, para o caso do Cu. 

, o o o c - r i — r ~ T . 
1 l to«e 

J- I 
£ eooo<-' i 
.3 

* ! i n 

I ; til 

u 

•ooo eofio ra-ooo 
ihergj*. do felon (eV) 

Figura 4.1- Coeficiente de absorcao por energia do foton incidente 

(bordas K e L , do Cu) 

0 nome XAFS (X-ray absorption fine structure) evidencia o interesse pela 

estrutura fina desses saltos, ou seja, por faixas de energia proximas a estes. A Figura 4.2 

apresenta a forma tipica de um espectro de absorgao de raios-X e representa a porgao 

destacada na figura anterior, aumentada. Nesse caso, tem-se a borda K, do Cu. 

o 
O 

D I I 
?<s r 
ST lOOH 

•2 
-8 9000 5400 9SO0 

Energia do foton (eV) 

Figura 4.2- Forma tipica de um espectro de absorc5o de raios-X 

(borda K, do Cu) 

De acordo com a teoria quantica, o fotoeletron pode ser visualizado como uma 

onda esferica centrada ao redor do atomo excitado e que se movimenta para fora deste. Essa 

onda e dispersada sucessivamente por atomos vizinhos e o conjunto de ondas total se soma ou 

subtrai a onda inicial, dependendo se a interagao e destrutiva ou construtiva. A interferencia 
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resultante das ondas entrando e saindo do atomo central absorvedor. afeta a absorgao dos 

raios-X de modo a formar a estrutura fina do espectro. 

Dependendo da faixa de energia que se trabalha, distinguem-se duas zonas de 

operacao. a regiao XANES (X-ray absorption near edge structure), de 8 a 10 eV antes da 

borda. ate por volta de 50 a 60 eV depois da borda; e a regiao EXAFS (extended X-ray 

absorption fine structure), que se estende de 50 a 60 eV a 500 a 1000 eV, depois da borda. 

5. Detectores a gas 

Dependendo do tipo de amostra que se utiliza, ha um tipo de detector mais 

adequado. Em espectroscopia de absorgao, basicamente, ha tres tipos de detectores: de 

eletrons. de fluorescencia, e camaras de ionizagao. 

Em muitas situagoes, o elemento de interesse encontra-se bastante diluido na 

matriz (em sistemas biologicos, por exemplo). Nestes casos, para se atingir um nivel de 

detectabilidade. com a amostra de 1/1000 de diluigao, a detecgao dos fotons de fluorescencia 

emitidos pela amostra e essencial . 

A montagem abaixo (Figura 5.1), representa genericamente a construgao de um 

detector a gas. 

gas 

isolador — 

camara 
condutora 

Figura 5.1- Detector a gas generico 

Na figura, temos a representagao de: uma camara condutora (catodo) contendo 

um gas, um eletrodo central (anodo); isoladores, para fixagao do eletrodo na camara; e uma 

bateria V\ para aplicar uma diferenga de potential anodo-catodo atraves do circuito RC. 

O processo de detecgao ocorre, quando fotons interagem com o gas no interior 

da camara, formando pares eletron-ion. Os ions e eletrons sao acelerados em diregao a camara 
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e ao eletrodo. respectivamente. devido ao sentido do campo eletrico. Sendo a constante de 

tempo do circuito RC menor que o tempo necessario para coletar as cargas produzidas, tem-se 

a formacao de pulsos no ponto V0. Com as medidas desses pulsos, pode-se obter a energia e 

intensidade dos fotons.' ] 

Dependendo da tensao V (Figura 5.1), os detetores a gas podem operar em tres 

modos de operacao: camara de ionizacao, contador proporcional e o contador Geiger-Miiller. 

Para o detetor na estacao experimental, usamos um detector proporcional a gas, utilizando o 

gas P10 (90% A T , 10% CFL,), e com tensao F igual a 2000V. Um possivel esquema de um 

detetor a gas, semelhante ao utilizado, mas unifilar, e representado na Figura 5.2, onde se 

veem duas placas paralelas. ligadas ao piano de terra, e um fio, ligado a uma fonte de tensao 

F. por meio de um resistor R, e um capacitor C, para desacoplar o sinal. Para um detector 

multifilar, esse detector seria repetido, tantas vezes quantos fossem os fios utilizados 

— V 

Figura 5.2- Detector a gas unifilar 

Nas experiencias montadas, o feixe de luz incide em uma amostra, que emite 

fluorescencia, atraves do efeito fotoeletrico, ja mencionado. A fluorescencia emitida, ao 

encontrar os atomos de gas do detector, interage com este, provocando sua ionizacao. Os 

eletrons produzidos pela ionizacao do gas encontram o campo eletrico entre placas-fio e sao 

fortemente acelerados em direcao a este. Proximos ao fio, onde o campo eletrico e muito 

intenso, os eletrons encontram outros atomos de gas, ionizando-os e produzindo mais eletrons 

em um fenomeno de multiplicacao de eletrons chamado Efeito Avalanche. As cargas 

coletadas pelo fio sao convertidas em um pulso de tensao, atraves do resistor R, sendo este 

sinal amplificado, discriminado, para finalmente passar por um circuito contador. 

Na Figura 5.3, apresentamos algumas possiveis montagens para medicao da 

energia absorvida por uma amostra, utilizando feixes monocromaticos. 
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Amostra 

Detec'tor2 

(a) 

Monocromador 

Amostra 

Detector2 (b) 

Detector2 

Monocromador 

Amostra 

(c) 

Monocromador Detector2 (d) 

Figura 5.3- Possiveis montagens, utilizando feixes monocromaticos 

Em (a), a montagem para medidas em transmissao; em (b), por 

fluorescencia; em (c), emissao de eletrons; em (d). a montagem 

utilizada no procedimento experimental 
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Para a medicao em transmissao (Figura 5.3.(a)), mede-se a intensidade do feixe 

de luz antes e depois da amostra. A transmissao e dada por 

ou, equivalentemente, 

Eq. 5- 1 

(1 /\ 
juf = \n\ Yj . Eq. 5-2 

A amostra, em geral, e posicionada a 90* em relagao a trajetoria do feixe. 

Para a medicao de fluorescencia (Figura 5.3(b)), temos um detector a 45° da 

amostra e perpendicular a trajetoria do feixe, para medir apenas a fluorescencia emitida pela 

amostra. 

Para todas as montagens, e de extrema importancia a medicao da intensidade 

do feixe antes da interagao, para que se tenha uma referenda das medicoes feitas. Por 

exemplo, se, durante o experimento, ha uma corregao do feixe, isso acarreta uma deformagao 

na aparencia do espectro final, mas se ha uma referenda do feixe incidente, a deformagao 

pode ser corrigida pela relagao I ' I n . 

Uma outra forma de medir a absorgao de energia e medindo-se a emissao de 

eletrons pela amostra, atraves da montagem representada esquematicamente na Figura 5.3.(c). 

Para as experiencias realizadas (Figura 5.3.(d)), mediu-se fluorescencia e 

transmissao simultaneamente, com a amostra a 45° em relagao a trajetoria do feixe; uma 

camara de ionizagao (Detector 3), para medir a intensidade do feixe apos a passagem pela 

amostra; um detector de fluorescencia (Detector 2), objeto alvo do estagio. situado 

perpendicularmente ao feixe e uma camara de ionizagao (Detector 1). para medir a 

intensidade do feixe incidente. A importancia da segunda camara de ionizagao (Detector3) e 

ser um elemento de comparagao entre os dois metodos, transmissao e fluorescencia. 

Ao inves de se utilizar um detector a gas multifilar, para medigao de 

fluorescencia, poderia ter sido utilizada uma camara de ionizagao, conforme apresentado na 

Figura 5.4. Tentou-se usar esse detector para medigao de amostras muito diluidas, onde a 

medigao de fluorescencia tras melhores resultados. Entretanto, nas experiencias feitas com 

esse detector, nao se conseguiu obter um bom espectro de absorgao. 

Na Figura 5.4, vemos, ainda, a indicagao da posigao da amostra a 45°, em 

relagao ao detector e a presenga de fendas (indicadas na figura) entre camara de ionizagao e 

Circuito contador de fotons, para um detector a gas multifilar. utilizando logica programavel 



14 

porta-amostra. Essas fendas estao posicionadas de maneira a permitir a passagem apenas da 

fluorescencia emitida pela amostra, evitando a detecgao do feixe espalhado elasticamente. 

Control e do 
can ho 

Camara de ionizacao 

Figura 5.4- Detector de fluorescencia. com camara de ionizagao , 

Para os experimentos realizados, retirou-se a camara de ionizagao. aderindo o 

detector multifilar na regiao destacada (Figura 5.4). 

6. Sistema para detecgao de fluorescencia na linha XAS 

O diagrama de blocos apresentado na Figura 6.1 representa o detector de 

fluorescencia usado para as atividades experimentals. 

Detector Pre-amplif icador—» Discriminador FPGA PPD1 PC 
• FPGA PPD1 PC 

Placa Contadora 

Figura 6.1- Diagrama de blocos dos circuitos montados 
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O detector consiste de um contador proporcional de 29 fios contadores de 20 

um de diametro, com espacamento entre fios de 2 mm, distanciamento entre plano-de-

fios/catodo de 3,2 mm e area de deteccao de 6 x 6 cm 2 . 1 6 1 

0 circuito do pre-amplificador consiste de seis estagios amplificadores, em que 

o primeiro utiliza um FET, para aumentar a impedancia de entrada, e os outros cinco sao a 

base de transistores bipolares. ligados em cascata, na configuracao emissor-comum, com 

capacitores de desacoplamento do nivel DC. 

• Schemabi: Csptute - foundation -tHodtftedvttt»-3tch»c«<$p»b«d - AlAJj 

i 

O.i 

r> 

mm 
X74_2M 
X74_*H 
X74_J77 
X74_M« 
X74_« 
»4_61» 
X74_5« 
X?4~LBS 

XXOR3 
XN0A4 
XHOW 

XWOR7 
XNOR8 
XNOH3 
XOR2 
XOR3. 
XOR4 

'-Jnpul XHORGwto 

npui> 

Figura 6.2- Tela principal do software para a composicao do esquemitico 

O discriminador e um comparador inversor, com saida T T L , o qual compara a 

tensao na entrada positiva com um nivel DC, para formar os pulsos que serao contados pelos 

contadores implemenfados na FPGA (ver secao seguinte). 

Para a montagem da placa, onde esta situado o circuito da FPGA, utilizou-se a 

placa comercial PPDI-2, padrao para o desenvolvimento de interfaces para o IBM-PC, X T e 

A T . O Anexo I I traz o esquema da placa e a descricao de suas caracteristicas e 

funcionamento. Uma das caracteristicas dessa placa e a possibilidade de escolha do endereco 

BASE, atraves do acionamento de chaves. 
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As Tabelas 6.1 e 6 2 mostram algumas das caracteristicas da FPGA utilizada 

(XC5204-6PC(84)C-XTNLIX). , , 0 ] 

/ 
f 

Device XC5202 XC5204 XC5206 XC5210 XC5215 

Typical Gate Range 2.200 -
2.700 

3.900 • 
4.800 

. 6.000 -
7,500 

10.000 -
12,000 

14.000 • 
18,000 

VersaBlock Array 8 x 8 1C x 12 14 x 14 18 x 18 22x22 

Number ol CLBs 64 120 196 324 4 34 

Number of Flip-Flops 256 480 784 1,255 1.935 

Number of i'Os 84 124 148 196 244 

TBUFs per Horizontal Longline 14 16 20 24 

Tabela 6.1- Caracteristicas das FPGAs da f am ilia. XC5000, X I L I N X 

Parameter XC5200 XC4000 XC3000A XC3100A XC2000 

Function generalors per CLB 0 

Logic inputs per CLB 20 Q 5 c 

Logic outputs per CLB 12 4 • 2 

Low-skew global buffers A 8 2 2 

Single-length lines 10 8 5 4 

Double-length lines A 4 0 0 

Longlines 3 6 3 2 

Direct connects 3 0 f\ 
c 2 

VersaRing yss ro no no 

User RAM no yes no no 

Dedicated decoders no yes no no 

Cascade chain yes no no 10 

Fast carry logic yes yes no no 

Internal 3-state drivers >'5S yes yes no 

IEEE boundary scan yes yes no .no 

Output siew-rate control yes yes yes no 

Power-down option no no yes yes 

Crystal oscillator circuit no no yes yes 

Tabela 6.2- Algumas caracteristicas de familias de FPGAs, X I L I N X 

Para a compilacao e implementacao dos circuitos internos a FPGA, foi 

utilizado um software proprio da X I L I N X , fabricante da FPGA. A Figura 6.2 apresenta a tela 
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principal do software para programacao da FPGA. Pode-se perceber a simplicidade de se 

utilizar tal programa. pela maneira amigavel e intuitiva (grafica) da programacao. 

Para o circuito projetado, apenas em um componente, o Timer (ou M Y _ C O N T , 

Esquema: Principal, Anexo I ) , nao se utilizou essa forma de.programacao grafica. mas a 

linguagem de programacao V H D L . A listagem do programa V H D L esta no anexo I V . 

7. Logica Programavel {Field Programmable Gate Array- FPGA) 

Uma FPGA representa uma matriz de celulas basicas que implementam 

funcoes logicas como A N D , N A N D , OR, NOR e XOR. 

Na maioria dos circuitos usados atualmente, as funcoes das portas logicas sao 

fixas; em FPGAs, tanto as funcoes logicas implementadas, quanto as ligacoes entre os blocos 

de funcoes logicas podem ser modificadas, atraves do envio de sinais ao circuito integrado. 

Com isso, as FPGAs tornam o circuito altamente reconfiguravel, podendo ser modificado, 

inclusive, durante o uso. [ 2 J 

Em geral, sua estrutura consiste de um grande numero de celulas basicas que se 

comunicam atraves de colunas ou linhas condutoras: as rotas de conducao. Essas rotas podem 

ligar unidades logicas aos pinos de I/O, o que permite a conexao com memorias externas ou 

microprocessadores, ou podem, simplesmente, ligar as unidades basicas da maneira que o 

projetista escolher. 

A Figura 7.1 representa essa matriz de celulas, evidenciando as linhas de 

conducao entre as diversas unidades basicas, chamadas de CLB {configurable logic block) e a 

unidade chamada Svitch Matrix (figura). onde estao contidas as chaves que fazem a 

interconexao das CLBs, de forma a que o circuito interno a FPGA funcione da maneira 

desejada. 

Vemos, ainda, a estrutura interna de cada unidade basica, para a familia de 

FPGAs XC4000, da X I L I N X . Pela figura, percebe-se que cada CLB contem dois geradores de 

funcoes de quatro variaveis (blocos G e f ) , estando a saida destes conectadas ao bloco H, que 

admite, ainda, a entrada C;, ligada a Hj, permitindo, ao final, a geracao de quase todas as 

funcoes logicas com nove variaveis. Tem-se, tambem, a presenca de flip-flops latches na saida 

de cada CLB, e a indicacao da possibilidade de se configurar os pinos de I/O como Pull-Up 

ou Pull-Down. 
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Programmable 
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Configurable 
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I/O Blocks (lOBs) 

Figura 7.1- Estrutura interna de uma FPGA (matriz de chaves, CLBs e pinos de I/O), 

familia XC4000, X I L I N X 

Dentre as diversas vantagens em se utilizar logica programavel. destacam-se: 

flexibilidade, integracao e reduzido tempo de desenvolvimento. Por suas caracteristicas, as 

FPGAs tern, ainda, bom desempenho em tarefas que impliquem armazenamento de bits., alem 

de permitirem a implementacao de processamento digital de sinais. Uma FPGA pode 

funcionar como memoria, armazenando informacoes, e como dispositivos logicos 

convencionais (TTL, CMOS etc), acessando e manipulando a informacao. 

Se 0 circuito aqui apresentado fosse montado usando TTLs, seriam necessarios 

um pouco mais de 100 componentes, dentre buffers, contadores, decodificadores etc. 

Portanto, o uso da FPGA tornou o circuito menor e mais economico. do que se fosse montado 

usando-se chips T T L convencionais. 

8. Circuitos digitals implementados 

A Figura 8.1 apresenta o diagrama de blocos do circuito projetado (interno a 

FPGA). 

Atraves do barramento de controle, o microcomputador envia os sinais de 

controle a placa. Esses dados sao decodificados, e varios sinais de controle internos ao 
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circuito na FPGA sao produzidos. no bloco denominado Logica de Controle. Dentre eles. o 

sinal para inicializar os contadores em zero (CLEAR), que leva as saidas para nivel logico 

zero, e o sinal Load Timer (figura), alem do sinal de selecao do clock dos contadores, que 

escolhe se os contadores devem contar os pulsos de saida do discriminador, ou se devem 

contar os pulsos de um sinal de teste gerado internamente. 

DETECTOR 

EARKAV.ENT. LT 
CONTROLE • PC 

BASE DE 
TEMPO 
(6MHz) 

MUX 

CLOCK 
INTERNO 

LOGICA 
DE 

CONTROLE 

SEL CLOCK 

SEL BYTE 
LOAD TIMER 

STATUS 

>CLOCK 

CONTADOR 
N 

C L E A R 

CS c 

READY 

TIMER 

C L E A R 

LOAD_TIMER 

>CLK 

24 
MUX 

SEL BYTE 

— L1M3TES 
DA FPGA 

EARRA.MENTO DE 
DADOS - PC 

Figura 8.1- Esquema do circuito projetado 

Atraves do barramento de dados do PC, os resultados finais das contagens sao 

passados ao computador, onde sao armazenados para analise posterior. 

0 dispositivo indicado por Timer e o responsavel por garantir que as medicoes 

serao feitas durante o mesmo intervalo de tempo programavel via software. Para tanto, utiliza-

se um cristal de 6 MHz. indicado na figura como Base de Tempo. 

8.1. Programagao da FPGA 

O circuito que programa a FPGA ( U l ) , apresentado no Esquema: Circuito para 

a Programacao da FPGA (Anexo I ) , foi projetado de forma que, toda vez que a placa recebe 

um sinal para programacao da FPGA (funcao de escrita no endereco 387H), uma memoria 

EPROM de 8 KBytes (U2), passa para a FPGA a sequencia de bits que implementara o 

circuito contador (Esquema: Principal). 

O L E D sinaliza que a FPGA foi programada, podendo ser aproveitado para 

outras sinalizacoes em programacoes futuras. 
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8.2. Contadores 

Os esquemas denominados por Principal CB24CE, CB32CE. CLK_SE e 

IOPAD8, (Anexo I), apresentam o circuito da placa contadora, interno a FPGA. 

N o esquema Principal, ve-se o circuito dos contadores de 24 bits; o circuito de 

decodificacao de enderecos de leitura e escrita, enviados pelo microcomputador; o circuito de 

determinacao do clock dos contadores. C L K S E , (clock selector), bem como os pinos de I/O 

e os buffers a eles associados e o circuito denominado M Y _ C O N T (daqui por diante referido 

como Timer) responsavel pelo tempo de acumulacao das contagens. 

Cada pino de I/O da FPGA so pode estar ligado a um unico buffer, logo, fez-se 

necessaria a adicao de um buffer OBUFT8 (8 bits tri-siate output buffer), habilitado a toda 

operacao de leitura do microcomputador. para a ligacao das saidas dos buffers anteriores ao 

pino externo. Para manter o sinal de dados estavel, quando da operacao de escrita pelo 

computador, usou-se o circuito denominado FD8CE (8 flip-flops with clock enable and 

asynchronous clear). 

Pelo esquema apresentado, pode-se perceber que a leitura da contagem de um 

determinado contador, deve ser antecedida de uma operacao de escrita do seu numero. O 

enderecamento do byte a ser lido e feito de forma mais direta: basta-se fazer uma operacao de 

leitura no endereco correspondente ao byte desejado. Por exemplo, desejando-se ter acesso ao 

primeiro byte (menos significative)) do primeiro contador (cont. 0). deve-se fazer uma 

operacao de escrita, com (dado = 0), e. em seguida. fazer uma operacao de leitura no endereco 

BASE+1; para ler o segundo byte, basta fazer uma operacao de leitura no endereco BASE+2, 

e assim por diante, nao precisando efetuar operacdes de escrita entre cada leitura, ja que os 

flip-flops U5 seguram a informacao de qual o contador escolhido. 

Para verificar se os dados enviados a placa foram corretamente recebidos, 

adicionou-se um buffer ligando a saida de U5, ao buffer U4 bastando fazer uma operacao de 

leitura no endereco 00, para retornar o dado enviado. Ainda para possibilitar a verificacao do 

funcionamento da placa, possibilitou-se a leitura dos bytes de saida do Timer, TA, TB e TC. 

Os componentes U2 e U7, sao responsaveis pela decodificacao dos enderecos 

enviados pelo microcomputador, sendo U2 responsavel pela decodificacao dos enderecos de 

leitura, e U7, de escrita. 

O circuito referido como Timer e um contador binario crescente, que, quando 

tern o valor da contagem igual a determinado valor carregado apos o comando Load Timer. 

desabilita os contadores CB24CE, ao fazer o sinal RDY, ligado pino de habilitacao dos 
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contadores (CE. Esquema: Principal), igual a '0 ' . Sua funcao e. portanto. desabilitar os 

contadores, quando o tempo requerido para acumulacao das contagens se esgotar. Esse 

circuito utiliza um cristal de 6 MHz, para base de tempo (Figura 8.1), e, sendo assim, o tempo 

maximo de acumulacao das contagens permitido e de cerca de tres segundos. 

Para possibilitar um tempo de acumulacao das contagens superior, N segundos, 

por exemplo. fizemos o artiflcio de adquirir as contagens por N vezes o tempo de um 

segundo. Por exemplo, para as amostras de tres segundos ( N = 3), acumulou-se as contagens 

por um segundo e guardou-se as informacoes das contagens de cada fio em variaveis. 

Repetiu-se a operacao de acumulacao por mais um segundo, guardando nas variaveis 

auxiliares a soma das contagens anteriores. e assim sucessivamente, ate se atingir o tempo de 

aquisicao requerido, nesse caso, tres segundos. Para se evitar fazer uso desse artiflcio, pode-se 

diminuir o clock de 6 MHz, atraves de um circuito divisor, interno a FPGA. ou pela simples 

troca do cristal. 

A proposta inicial na confeccao do circuito previa a presenca de dez contadores 

de 32 bits. Contudo, por falta de unidades basicas suficientes, dentro da FPGA, para 

comporta-los, diminuimos esse numero para oito. Para os testes na estacao experimental, 

contudo, utilizamos apenas sete contadores. por falta de espaco na PPDI para oito conectores. 

Alem disso, os primeiros experimentos feitos, apontaram a nao necessidade de 

um contador de 32 bits. Por isso. o circuito foi refeito com os contadores CB24CE, de 24 

bits- o numero minimo de bits aceitavel. Para os experimentos aqui apresentados, o numero 

de contagens atingiu um maximo de cem mil , aproximadamente, numero bem inferior ao 

maximo permitido para 24 bits (16 777 215). 

O/Esquema CB32CE apresenta a estrutura interna dos contadores de 32 bits 

(32 bits cascadable binary counters with asynchronous clear and clock enable). Os circuitos 

integrados denominados CB8CE representam contadores binarios de 8 bits, tambem com 

clear assincrono e clock enable. Os buffers denominados por BUFE8, sao buffers tri-state que 

conduzem para E = T e permitem ligar a saida de todos os contadores nos barramentos 

denominados A (A[7:0] , na figura), B, C e D. 

O -Esquema CLK_SE (dock selector) mostra o diagrama interno do 

componente. Nele, vemos que este e apenas uma reuniao de multiplexadores ( M 2 _ l ) , 

indicados pelos simbolos MO a M7, ligados a um oscilador interno presente a FPGA. Quando 

o bit 5 do sinal de dados proveniente de operacoes de escrita for igual a ' 0 ' , os contadores 

usam sinais de clock internos; quando for igual a T , os contadores usam como clock o sinal 

de saida do oscilador OSC5. A freqiiencia de oscilacao do sinal de saida de OSC5 usado foi 
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500KHz indicado pelo fator 32. na expressao f§)DIVIDE2_BY = 32 (o clock produzido 

primeiramente e de 16 MHz). 

0 esquema IOPAD8, mostra a estrutura interna do bloco de mesmo nome, no 

Esquema Principal. 

A partir dos esquematicos apresentados, pode-se perceber que muitas das 

entradas de comando, como sinais de habilitacao. e algumas saidas nao foram utilizados ou 

foram ligados a fonte ( V C C ou GND). Estes sinais, quando da implementacao do circuito, sao 

automaticamente desconsiderados. Por exemplo, se houvesse, no circuito, uma porta A N D , 

cujos sinais de entrada fossem. por exemplo. um sinal A (qualquer) e ' 0 ' logico. apos a 

compilacao, esse .AND deveria ser transformado em uma simples conexao ao piano de terra, 

ja que A A N D 0 = 0, VA. 

9. Software para controle da placa contadora 

O software para controle da placa contadora foi desenvolvido na linguagem de 

programacao PASCAL, a menos das funcoes Le_Port e Esc_Port, escritas em ASSEMBLER 

A Figura 9.1 apresenta o fluxograma do software utilizado. e'a listagem do programa 

encontra-se no .Anexo I I I . 

Figura 9.1- Fluxograma do software implemcntado 
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Basicamente. o programa inicia recebendo alguns parametros como: nome do 

arquivo de saida. tempo de aquisicao (em segundos), e o numero de pontos a serem 

armazenados. Em seguida, e feita a inicializacao da FPGA, o que a faz se programar. e a 

programacao do Timer (MY_CONT, Esquema: Principal). 

Apos a preparacao do Timer, os contadores sao inicializados com as saidas em 

zero, e o Timer e habilitado. Inicia-se a contagem. 0 programa, entao, repete a operacao de 

leitura do endereco BASE+04, para leitura do hit So (Esquema: Principal), ate que esse bit 

esteja em nivel logico "0". o que significa que a contagem ja foi realizada durante o tempo 

requerido. e a leitura dos contadores pode ser feita byte a byte. Os valores das leituras sao 

convertidos em um numero do tipo REAL, denominado Contagem. Esse procedimento e 

repetido para cada contador, e a soma das contagens e calculada para cada ponto. 

Para cada ponto. ainda, faz-se operacoes de escrita no arquivo de saida e na tela 

do monitor, para armazenar os valores das contagens, da soma das contagens e do numero do 

ponto atual. Apos a armazenagem das informacoes, reinicializam-se os contadores (saidas em 

zero) e as variaveis e novamente habilita-se o Timer, voltando ao ponto A, indicado na Figura 

9.1. 

0 programa termina, quando o numero do ponto atual ultrapassar o numero de 

pontos definido pelo usuario (Ponto > NumPnt). 

A observacao da saida do Timer, pode ser feita atraves da leitura nos enderecos 

BASE+05, BASE-06 e BASE+07, mas a leitura desses byles nao e necessaria durante a 

operacao normal da placa contadora, nao estando incluida na listagem apresentada. 
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10. Resultados experimentais 

Todos os espectros aqui apresentados foram colhidos na l inha de luz X A S , no 

dia 14 de fevereiro de 1998. As Figuras 10.1 a 10.4 apresentam alguns dos resultados obtidos. 

Conforme mencionado anteriormente, uti l izou-se a montagem apresentada na Figura 5.3 (d ) , 

com a amostra a 45° em relacao a trajetoria do feixe e u m detector (camara de ioniza9ao) apos 

a amostra. 

Foram uti l izados como amostra, Fe cont ido em uma matr iz de D N A sintetico 

(Figuras 10.1 a 10.3) e N i em FeOOH (goethita) (Figura 10.4), ambos em po. A escolha 

desses elementos esta relacionada ao fato de apresentarem resultados favoraveis para medidas 

em transmissao. estando. contudo, em u m l imiar a part ir do qual nao se conseguem medidas 

em transmissao satisfatorias. 

A importancia dos bons resultados para transmissao e manter um parametro de 

comparapao para a analise dos espectros obtidos. Infel izmente, problemas na alimentacao das 

camaras de ioniza9ao nao permi t i ram a compara9ao entre os diferentes metodos para as 

amostras com Nique l . Para amostras de Fe, com tempo de acumula9ao de 5 segundos, 

chegou-se aos espectros da Figura 10.2. 

A F igura 10.1 apresenta os espectros indiv iduals para cada t lo contador, sendo 

a ordem dos contadores. de c ima para baixo: cont. 4, cont. 7, cdht. 5, cont. 3. cont. 6. cont. 2 e 

com. 1 . As diferencas nos valores das contagens estao relacionadas a diferenca de posi9§o 

dos fios dentro do contador, sendo os fios de maior contagem cont.4 e cont.7, os fios de maior 

incidencia de raios-X. Note-se que os fios nao estao em ordem. Para os demais espectros, 

apresentou-se, apenas, o resultado da soma das contagens. 

A importancia de se ut i l i zar u m numero de fios elevado e melhorar 

estatisticamente o espectro obt ido. Essa melhora pode ser observada comparando-se os 

resultados indiv iduals de cada f io, apresentado na Figura 10.1, com o grafico da soma, 

apresentado na f igura seguinte. 

A F igura 10.4 apresenta os espectros obtidos c om e sem as fendas ant i -

espalhamento mencionadas na se9ao 5 e mostradas na Figura 5.4, para o metodo da 

fluorescencia, amostra de N i , e 5 seg. de acumula9ao. Os graficos obt idos levam a observa9ao 

da boa dinamica do detector, que funciona de forma satisfatoria para diversos niveis de 

contagens. U m estudo do detector ut i l i zado fora anteriormente apresentado por Edi lson 

Tamura e outros, no trabalho A multiwire proportional counter for very high counting rates}6] 
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Arrostra Fe(2+) em DMA 
Tempo de ocntagem pars caaa ponro 5s 

7050 7058 7086 7104 7122 7140 7158 7176 7194 7212 7230 

Energia (eV) 

Figura 10.1- Contagens para cada um dos fios contadores isoladamente 

(Fe (2+) DNA, 5 seg.) 

A retirada das fendas elevou o nive l de contagens em cerca de tres vezes. 

porque permi t iu a captacao, pelo detector, da fluorescencia espalhada da amostra ou do 

propr io feixe de luz incidente. A partir da observacao da Figura 10.4, percebe-se que a 

uti l izacao das fendas nao me lhorou os resultados obtidos. 
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o 
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g 0 023 + 

0.017 -

0.011 •• 

0,005 t 

-0,001 

•T ransmissao 

• F l u o r e s c e r o a 

Transmissao 

Fluorescencia 

Amostra: Fe(2+) em DNA 
Tempo de contagem para cada ponto: 5s - 22000 

- 12000 
7050 7074 7122 71«6 

Energia \*V) 

Figura 10.2- Espectros obtidos por transmissao e fluorescencia 

(Fc (2+) cm DNA, 5 seg.) 
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(c) 
TOSCO 70*0.0 713CC 7170.0 7J10.0 72S0 0 7JSO 0 

Energ ia (eV ) 

1 / 
W 

(d) 

7050 707* 7098 7122 7 l * « 

Energ ia (eV) 

170 7194 

Figura 10.3- Resultados obtidos para 1 seg., 3 seg. e 5 seg. de contagem 

E m (a), 5 seg.; em (b), 3 seg.; em (c), diferentes patamares de contagens: em (d). 1 seg. 

(Fe (2+) em DNA) 
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O aumento das contagens levou a uma d iminuicao do ruido, sugerindo que este 

siga a uma distr ibuicao de Poisson. Esse fato tambem fica evidenciado na Figura 10.3. em que 

se apresentam os resultados obtidos para o Fe (2+) em D N A , para o tempo de acumulacao de 

u m , tres e cinco segundos. A Figura 10:3.(c) mostra os diferentes niveis de contagens para 

cada uma das amostras. 

305000 

300000 

295000 

29000C 

I 2e5DX 

§ , 2 8 0 0 0 0 { 
5 

2750OC r 

270000 -
i 

2650X 
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Amostra F e O O R 5% de Ni 
Tempo de contagem para cada porno 5s 

6300 8310 8320 8330 8340 8350 8360 8370 8380 8390 

Energia (eV) 

- 380000 

1 S7O0OC' 

- 360000 

- 850000 

- 54O000 

f 330000 

- 820003 

' 810000 

- 3000X 

7900X 
B400 

Figura 10.4- Espectros obtidos com e sem fendas anti-espalhamento 

(Ni em F e O O H , 5 seg.) 

A observacao da Figura 10.2 evidencia os bons resultados obtidos pelo metodo 

da fluorescencia, na amostra de Fe, 5 seg. de acumulacao, tendo sido chegado a u m resultado 

comparavel ou melhor que o metodo de transmissao (o grafico para transmissao apresenta-se 

mais ruidoso que para fluorescencia). 

Os resultados obtidos demonstram, portanto, a v iabi l idade do sistema de 

fluorescencia apresentado. 
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11. Perspectivas e conclusoes 

Foi ut i l i zado 9 4 % das CLBs internas a FPGA. Para a implementacao do 

sistema com os 29 fios do detector, sera necessario ut i l i zar uma F P G A de maior capacidade 

ou mais de uma FPGA XC52054-6PC(84)C, ut i l izada neste trabalho. 

Como sugestao para atividades futuras, citam-se: a reducao do clock do Timer, 

para permi t i r contagens por intervalos de tempo maiores. e a implementacao do software de 

aquisicao da placa contadora, no programa de controle ut i l i zado nas l inhas de luz. 

De u m modo geral, as atividades propostas foram cumpridas, tendo sido 

realizados o c i rcui to e o programa de controle da placa contadora; e os experimentos na l inha 

X A S . 

A partir do presente trabalho, julgou-se o sistema apto para medidas E X A F S , 

tendo possibi l i tado a deteccao de fluorescencia, ate entao nao uti l izada na l inha. 
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Anexo I 

(Esquemas dos circuitos internos a FPGA 
e seu c ircuito de programacao) 

Circui to contador dc fotons. para um detector a gas mul t i l i l a r , uti l izando logica programavel 



31 

L 

L 

B1F ? p 
j cl c 

-14-
5 5 

5 5 * 
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Anexo II 

(Guia da placa comercial PPDI-2, 
onde esta situado o c i rcui to da FPGA ) 
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n f f i o P B U l D PPDI2 
Descricao geral: 

A placa 11*01-2 desiina-se ao descnvolvimenui 
dc interfaces para os computadorcs compaliveis 
com o IBM-PC. X T e A T . 
No caso de computadores da l inha A T . a PPDI-
2 peruiite operacoes de enirada/salda (inpuc/ 
output ou I/O) com 8 bits. I*ara operacoes com 
16 bits em micros A T , uti l ize a placa PPDI-3. 

A PPDI-2 icn i uxla a furacao e m II L I S necessarias 
para a moi i tagcm de u m circuito eletroti ico que 
compofta 6 4 sinais digitals (32 dc entrada c 32 
dc salda) l is le c i rcu i to possibilita um ganho 
sigoif icativo de tempo c uma rcducao notavel 
do numero de erros durante a montagern do 
proiotipo 

A PPDI-2 e construfda em libra dc vitlrt* <I"R4) 
c lemaproximadaniente? 500 Aimsmetali/a<k»s 
cspacados de 0.1 polegada, para a montagem dc 

' soquctcs para wire-wrap ououtroscomponcntes 
i dn protdtipo. 
Na extreinkdade posterior da placa. ha urn 
cofijunto de furos que pcnni ie a rnontagem dc 
coneefnres DM (de 5 ate 37 pinos). l igado a uma 
l i ra onde podem ser inseridos pinos para wire-

'wrap. 
I odos os sinais do tvarriiiiiemo podem scr 
acessados atraves de dims metali/ados ondc 
:i>-l.ii] scr inseridos pinos para wire-wrap 

jPrinci'pio de funcionamento: 

H i var ias m a n e i r a s de cs tabe l ecc r u 
-ndf iccamenlo (ou selccao) dc I/O cm inter-
acrsparao* m i crosda linha IX?. Aigunsci icuitos 
c*s|MMtdcm a I . m .is fix as dc enderecos Outros. 
l i t i s (leKiveis, permitem escollier a laixa dc 

endereco. evi iando conl l i tns da interface coui 
(umas ja instaladas no micro. 
Oc i r cu i l o con l idona IVDf -2 pemii lc selecionur 
qualqucr faixa de enderecos de I/O. atrave de 
DIP switch. 

Antes dc explicar o circuito dn anexo I . 6 con-
venicnte relcuibrar coino a arquitetura do I^C 
iuiplemcnia as operacoes de I/O c. quais sflo os 
sinais do bar ramento c n v o l v i d o s nessas 
operacoes. 

O |*C ofcrece uma laixa dc 1024 enderecos 
espccll icos para I/O. que podem ser acessados 
a t raves das ius t rucdes I N e O U I do 
microproccssador. 
Em nntacao hexadecimal, a laixa vai de OOOti 
ate 31 111 (cm binnrio. de 00 0000 0000b aid 11 
1111 1111 b) e t endcrecada com os sinais A00 
a A(W do harramenio. 

Essa la ixa de 1024 endeiccos 6 dividida cm 
duas grandes rcgioes: 

1) A regiao mais baixa. de OOOli ate 11 M i (00 
(xxx) (KXHJb a 01 11 11 l l I I in. /• nonnalmci i tc 
us:ul:i paia operacoes com pciifciicos locali/ados 
na p l a ca - i nac ( D M A . c o n t t o l a d o r de 
interrupcoes, timer, e t c . ) , e 

2) A regiao aha. de. 200h ate 311b (10 0000 
0000b a 11 1111 111 lb ) 6 usuda para peri fericos 
coneclndns airavcs dos slots (discos, video, 
impiessora. etc ..). 

Note que apesar de accssar essas posicoes com 
os sinais de ciiderccamcnio do barramento, elas 
nao se referent a posicoes de memoria. ism e, no 
PC nao precisamos usar I/O inapcado cm 

memOna. uma VCZ que tennis as insU u ; ocs IN 
e ( ) i 11 espec I l k as para operacoes de enuada e 
sal da 

Os sinais do barramento usados tias operacoes 
de I/O siii i 

a) Os sinais de enderevameiito propriamcntc 
ditos: A00 a A08, Combinando esses sinais 
obiemos 512 (2') enderecos (de salda ou 
entrada). 

b) O sinal dc emlerecamcnto AW. que para 
operacoes de l/t l en in pcrilcricosconecladns 
aos slots sera sempre " I " (regiao alta da 
faixa de enderecos). 

c) Os sinais IOR e IOW que indicam se a 
operacao £ de entrada (da placa para 0 
harramenio) ou de salda (do barramento 
para a placa) respectivamente. e 

d) O sinal AEN 0 circuito do prototipfl srt pode 
responder aos outros sinais anteriorcs se cslc 
sinal eslivcr " 0 " . 
( ) sinal AEN em estado alto ('* I " ) indicaque 
uma opcracao dc I >M A est.1 sendo clcluada 
e os sinais A(K) a AOS. A09. K )l< e IOW nao 
<ii-vein ser usados pelos pcrifericos. 

kesumindo (vide l igura I ) 

Se A 0 9 = l . AF.N=0 e IOR=0. teuios uma 
operacao de enuada. 
Sc A 0 9 - I . AI :.N=() c l ( )W=0. temos uma 
opcracao de saida 
()enderccn dc 1/Odessas operacoes t i i n d m r i t i 
binario formado pelos sinais A00 a AW). 

Projelar um circuito de selccao de l/t) para um 
PC, entao. signifies prnjetar um circuito digital 
que responda aos sinais A'). AEN. l t )R. IOW c 
ao conjunto AO a A8 

0 circuito da PPDI 2 resolve a selccao de I/Ode 
uma fonna bastarite tradicional Com pequClias 
vanacocseste circuito sera euconuado em Hulas 
as placas que penuitcm mudar enderecos 
o anexo I d i documentacio mostra n circuito 
eleirdnico Ja PPDI-2. 

Os sinais A03a A l N t A l i N vindosdobarrainriito 
sau coiuparados por I I I (comparador de H bitvl 
com os sinais geradns a panir do DIP twitch 
Note que. alcm dos sinais do DIP switch, 
foniecemos ao comparador um sinal ligado a 
• 5V e outro ligado a OV listcs dois sinais <er;io 
enmparados com A l W f A l N respectn .urn-nii-

figura I 

O P F R A C * Q O E OM* 

O i l RAC-Ap Q6 ENTHAOA (PLACA MAEJ 
Ot ' iHACAO D C SAlOA ( I ' L A C A MAf i 

O f t f l A O OF FNTHAOA ( P H O l O l l P O l 

OPCRACAO D E SAlDA ( P R O r O l l P O l 

i N D l H t C O DC I /O 

A ' A | A ' * I A ' A ! A ' 

I '
 1' i (; .i i; u u ' i 

' |V'?!!!.' 
' « ! » ; » R ! « ! 
r - • -1 • i i 

. . • . . 

. M | a R I R I X I X I « ! 
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S a o P a o l o 
PPDI-2 Placa p a d r a o para o desenvolvimento de interfaces p a r a o IBM-PC, X T , AT 

<) resti l iado dcssa comparacao. com binado com 

os sinais de leitura (10R) e gravacao ( IOW) 

serve para: 

a) I labi l i tar U2 e U3 (selelores de 3 para 8) pa
ra que sinaJizem os circuilos dc enlrada ou 
saida correspondenles, e 

b) Hab i l i t a r ea l i va ro buffer bidirectional U4 de 

acordo com o seniido de iransfcrfcneia dos 

dados (entrada ou saida). 

Normalmente, o sinal RST (resei). apds inversao. 
6 aplicado aos circuilos de saida dc modo que 
todos os sinais de saida da placa eslejam zerados 
quando o micro 6 ligado. 

( ) unexo 1 nao mosira os capaciiores dc desaco 
plamento C I a C13 ( . luF, disco) eidre Vcc e 
f i nd de cada inlegrado, e o capacitor C14 
(tantalo) l igado a Vcc e CJND prdx imo ao co
llector do slot. 

A local izacao desscs capaciiores csta indicada 
na placa. 

Os integrados sao lodos TT1./I.S e nao aprc-
sentam problemas de " t i m i n g " mesmo nos m i 
cros niais velozes porque nonnalmcnic o hard
ware do micro in sere ciclos de wai l rtas operacoes 
de I/O. 

( 'asotxrorramproblemas.osinicgmdos podcnlo 

ser substiluidos por outros mais vclozcs ( I I L/ 

AS). 

Selecao de enderecos: 

A selecao de enderecos de I/O c fcita fecbando 

ou abrindo as 6 chaves mais a direila do DIP 

switch. 

As chaves. da dircita para a esquerda, olhando 
pelo lado dos componentes, correspondem aos 
sinais A03 a AOS (vide anexo 4) 
Uma chave fechada gera um sinal " 0 " e aberta 
gera um sinal " 1 " . 

Considerandaque A09 6 sempre " I " " , podemos 

escolher sub-laixasde enderecos enlre 10 0000 

OXXXh (200h) e l l 1111 I X X X b (3P8h). 

0 endereco selccionado no DIPswiich tfoende-
reco base (mais baixo da sub-faixa), e varia em 
saltos dc 8 cm X. 

Se. por exemplo. escolheimos um endereco 
base 34()h, poderemos fazer operacoes de I/O 
com os enderecos 140h, 341 h. 342h ..ai6 347h. 
Oendcreco 348h ja sera o proximo endereco 
base. 

Cada um desses 8 enderecos posslveis (XXOh a 
XX7h) . t definido pelos sinais A0O. A 0 I e A02 
que cniiam diretainenle nos seletores (J2 e IJ3. 

0 anexo 4 relaciona a posic,ao das chaves no 

DIP switch com os enderecos base. 

Areas para wire-wrap: 

Alguns sinais da placa foram agnjpados para 
facililar a montagern do protritipo Psses sinais 
estao localizados em areas com notnes W l a 
WI5 , detalhadas no anexo 3. 

Em llnguagem TurboC: 

l i n c l - i l " • J •-• h« 
i tit '. I T " I ' ' » »•• p : . I 

r , /, ^ t , , , n . . i I T * ) H • • U- a boo t r t r f ' 
v i i J t r . p - i ' !— : • • • 

f • l*0(to cttpnnrmnm tfjw ,..-»J • ' 

Como acessar o circuito da placa: u , n a ° P C T a ^ 0 * f n l r a d J 

A placa node ser accssada de di versas manciras 
As insuuedes e funcoes ahaixo sao alguns 
cxrmplos de count podemos escrever ou ler 
valores para os enderecos sclecionados. 

Esses exemplo* tmagi nam que o endereco base 
selecionado foi 2D0h, isto c. que podemos 
escrever para a faixa de enderecos que vai dc 
2IX)h ate 2D7h. Outras versdes dc rnmpiladn-
res podem requerer umacodilicacaoleveniente 
diferenic. 

Para uma opcracao dc saida 

out per'. ••'itTor ^ ' ' ' ' M 1 . 

r m i l to ndrŵu 

Em llnguaecm OulckJiasIc: 

I 'arj uma operacao dc entrada 

ifiF'*>«. r: • 
0 ultimo exemplo mostra como accssai a placa 
usando o DEBUG do DOS. uiit quando nao 
lent os nenhum outro software disponlvel no i m , , _ . . « , » , , A . i . . 

• Pan uma operacao dc saida 
momento. 
Em linguagem assembler: 

Para uma operacao de enlrada: 

IN AL. 2D2H > - . . ! • " » AI <r»[l«i-lM AX,by* um, bal lots -4: 

Para uma operacao de saida 

MOV A L . 5 S H 

OUT ? D ? H . A I . 

l » l n » » r i n A l . o » i l ^ 55h 

O'.'T UH?r." . I l l * 1 ' 

M o m }Jb w n r t - u IDJk. 

Usando oDEBUC: 

Para esse exemplo. vamos imagiuar que n 
programa l)l :.IU ' ( i.EXE esteja no subdirrKVin 
IK)S 

()s comandosusados sao' i" (input) pan entrada 
e "o" (output) para saida 

2 
a 
c 

3 

•a 
5 

I 
o 

I 
U 

j A i tNV. wl.-.O ligiKl i 
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Para ativau o D E B U G : 

C i \ > C D \ D O S < « n t « r > 
C . \ I > 0 « » D E B U a < e n t e r > 

Para uma opcracao de entrada: 

Para uma operacao tie saida 

-&3d2 S S « e n c e r > m m anta i M. . ,.w,M, Mi2k 

lnforma9oes sobre os anexos: Em caso de problemas: 

A documentacao da PPDI -2 inclui qua fro anexos, 
com o scgumie contcudo: 

A N l i X O I : Circuito eleuonico da placa. 

A N E X O 2: Layout simpli f icado da placa que 
pode ser usadn como base para pla-
nejaradisposicaodiKCiMiiponentes 
no prolt it ipo. 

A N E X O 3: Tray informacoes sobre as areas de 
wire-wrap, sinais do barramento e 
um c i r cu i to alternative para o 
comparador de 8 bits (74I.S688). 
usando dois 74LS85. 

A N E X O 4: Content uma tal>cla com os cha-
veamentos do DIP switch paraobter 
qualquer um dos enderecos base 
disponlveis na PPDI-2. 

Todas as placas PPDI-2 sao inspecionadas 
cuidadosamentc antes de serem embaladas com 
a sua documentacao. 

A Delta Sao Paulo se compromeie a substituir 
placas com defeitos ou quaisquer outros 
problemas decorrcntes dos processos de 
labricacao ou expcdicao Porem nao podemos 
nos responsabilizar por problemas causados a 
placa ou micro, deconcntes da ma utili/.ucaodo 
produlo ou conbecimcnto insuficiente do hard
ware do PC. 

Crfticas, sugestoes ou pedidos de maiores 
informacoes serSo benvindos 

Eutre em contatu conosco pelo telclonc ou 
caixa postal abaixo. 
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(anexo 2) 

T 
n »<~r~>«« i«oo coM^ONiNiri . »~ 

J , . •< T. »• l 1 i^—* ' 

i « 
•" * r* 

c,.i s 3 .HE 

3 HIS::: 
III 

IT.. 
•10 I I I « ' 

l :c::::::::]l<c:::::::.*] -05:::::::nB 
! l :c::::::::fr$c : : : :D HIS:::::::::] 

,11111 
1' • J » > 

I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I i i l um llllllllllll lllillili ill • 
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Circui to contador de fotons, para u m detector a gas mul t i l i l a r , uti l izando logica programavel 
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POSIpOES OAS CHAVES DO DIP SWITCH PARA OBTENCAO DE ENDEREQOS DE I/O 

D*P SWITCH DJP SWITCH DIP SWITCH 

. . L L J . . . uuuuu'juu uyjuuuuu 
r m A A A A A A A A A A A A A A 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 7 6 6 A 3 8 7 6 5 4 3 

20or» j L L L L I 1 (X) 

(X) 

24 Oh L L D L L L 

u 208h L L V I I 0 
(X) 

(X) 

248h I L D L L 

L 

u 
210h L L L L U L 

(X) 

(X) 250h 

258h 

L 

I 

L 

1 

D 

f) 

L 

L 

D L 
218n L L L L 0 0 

(X) 

(X) 250h 

258h 

L 

I 

L 

1 

D 

f) 

L 

L b 0 
220h L L L D L I 

(X) 

(X) 

260h 

268h 

1 

I 

I 

1. 

0 

D 

D 

D 

L 

L 

L 

b 228h L L L D L 0 

(X) 

(X) 

260h 

268h 

1 

I 

I 

1. 

0 

D 

D 

D 

L 

L 

L 

b 
2 3 0 i L L L D D L 270h 1 1 1) n D I 
238h L L L 0 0 U 2 7 an 1 1 D D 0 0 

T T X I T T 
A A A A A A 
0 ') 0 0 0 0 
B / U 5 •1 3 

?80h 

288h 

r j 

I 

0 

I) 

1 

L 

L 
I 

L L ?80h 

288h 

r j 

I 

0 

I) 

1 

L 

L 
I L D 

29 Oh L 1) I I I) I 

D ?98h I 0 I I I) 

I 

D 

2A0h L D L 5 t 1 

2A8h L f) L i) t D 

2B0h L D 
U 

L 

1 

i) 

i) 

b 
i) 

I 
D 2B8h I 

D 
U 

L 

1 

i) 

i) 

b 
i) 

I 
D 

DIP SWITCH 

yyyyyyy.'l 
A A A : A 

A A A A A 
0 0 0 0 0 
a 7 6 5 4 

2C0h L D D L L 

UCtih L 0 b L 1 

2DOh L D D L D 

2D8h L D D I D 

2E0h I D D 0 L 

2E8h I. D 1) 0 L 

2F0h L D U 1) U 

2f8h I D D 0 I) (X) 

DJP SWITCH 

pcayyyyy 
DIP SWITCH 

yyyyyyyy 
DIP SWITCH DIP SWITCH 

........ ....... 
a i 

V 
1 1 1 1 i 

1 
A 
U 
8 

1 
" 
A 
0 
1 

A 

A 
0 
6 

j l r 1 j l 1 1 A 

A 
0 
4 

i 
A 
0 
i 

J 1 — 1 - — 

A 
0 
8 

A 
0 
7 

A 
0 
6 

A 
0 
5 

A 
0 
4 

A 
0 
3 

i 
1 

A 
U 
8 

1 
" 
A 
0 
1 

A 

A 
0 
6 

» 
A 
0 
c. 

* 
A 
0 
4 

+ 
A 
0 
1 

w 

A 
U 
8 

« 

A 
I) 
I 

A 
0 
6 

V 

A 
0 
f> 

A 

A 
0 
4 

i 
A 
0 
i 

A 

A 
0 
8 

» 

A 
0 
7 

A 

A 
0 
6 

• 
A 
0 
s 

A. 

A 
0 
4 

A 
0 
< 

300h D L L L L l | 3 4 Oh l) I D L L L 380h b b L I L L 3C0h D D D L L 1 C) 
308h 

1 1 
D L L L I 1) 348h l ) I D L 1 D 38bh D u L L L D 3C8h D b 0 L L D <X) 

310h D L ] 1 L D I 3SWi 1) L (J 1 D I 390h D D L L 1) I JOOh D D 
— 
0 L D L C I 

318h D L L I D b 3S8li l> 1 () I D 0 398)1 0 D L 1 I) 1) 3D8h U D 0 L 1) I) (X) 
3 2 Oh 0 I I D L L (X) 360t\ 1) 1 I) b L L 3A0I. 0 1) I 1) 1 L 3E0h D D bj D L I 
328h D L 

--
L D L D (X) 368h 1) 1 [i D I I) .3Aflh D b I D L 1) 3r-8h 0 n D f) 1 1) 

330h 0 L L U D I 3700 D I 1) 1) b I 3B0h , D 0 1. 0 D L IX) 3F0h D 0 0 D D t (X) 
338h 0 L L P t) 1) 1 378h D L I) D D 0 X) 3B8h J DJ D 1 D 1) 5 X) 3F8h D b. D b D D 

(anexo 4) 

A labela ao lado ntoslia .is posicoes das chaves do 
DIP switch para as 64 possiveis coiiibuiacdcs dc 
enderecos base da PPDI-2 

Os enderecos assinalados com (X) devem scr 
cviiados ponjuc sao enderecos usados pelos 
penfericos comuns do PC. PC-XT c PC A! 
(Perifericos lais como - Disco rigido. Disco 
(lexivel, coniroladora de display, etc..) 

Os enderecos assinalados. cnirclanio. olo couipdcni 
uma lisla completa. 
Oulms enderecos sao usiidos por placas nicnos 
comuns. Liis como - Placas dc rede local. GPIB. 
M I D I . 1270, eic. 

Caso a insialacao da placa proioiipo pro\oquc 
simomas cslranlios no seu micro, e voce esteja 
usando uma placa para aplicacocs cspccificas. 
suspeite de um possivel conlli io de enderecos 

O quad I D pequeno .ibaixo desse Icxlo serve para 
voce anoiar a combuiacao cscolluda paia 0 scu 
protoiipo e. lanibcm, para anoiar combinacfics dc 
chaveamenlo que provocaiam con/liios dc endereco 

DIP SWITCH 

f | | | l • • M 

I A I A A j A I A 
f 0 j 010 0 0 
8 I 7 6 I S 4 

! i • ' ! ' 

- - — - < 

L = CfiAVF I K^DA (ON) 0 CHAVI Of Si It'.ADA (OfT) (X) IVII I USAH ESTES FNDCRECOS 
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Anexo III 

(L is tagem do software de controle da placa contadora) 

Circui to contador de fotons, para u m detector a gas mul t i l i l a r , uti l izando logica programavel 
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program t e s t e ; 

{ENDERECOS PARA LEITURA DOS BYTES 

R_0 => P o r t [ $ 3 8 0 ] -> ECOA O ULTIMO DADO ESCRITO 
BYTE_1 => P o r t [ $ 3 8 1 ] 
BYTE_2 => P o r t [ $ 3 8 2 ] 
BYTE_3 => P o r t [ $ 3 8 3 ] 
BYTE_4 => F o r t [ $ 3 8 4 ] } 

uses c r t ; 

v a r { D e f i n i c o e s das va: 
s t e p , soma : r e a l ; 
Tempo : l o n g i n t ; 
T h e F i l e : T e x t ; 
L i n e , a : s t r i n g [ 2 5 5 ] ; 
NumPnt, ponto : word; 
31, 32, B3, i , k, N : i n t e g e r ; 
Contagem_N, Contagem : a r r a y [ 0 . . 6 ] o f r e a l ; 
TLoadAuxl, TLoadAux2, TLoadAux3 : b y t e ; 

• i a v e i s ) 

{ D e f i n i c o e s das funco e s } 

f u n c t i o n L e _ P o r t ( E n d e r e c o : w o r d ) : b y t e ; 
v a r 

Dado:byte; 
b e g i n 

asm 
mov dx,Endereco 
i n a l , d x 
mov dado,al 

end; 
Le_Port:=Dado ; 

end; 

p r o c e d u r e Esc_Port(Endereco:word; d a d o : b y t e ) ; 
b e g i n 

asm 
mov dx,Endereco 
mov al,Dado 
out d x , a l 

end; 
end; 

p r o c e d u r e LoadTimer(TimerData : l o n g i n t ) ; 
b e g i n 

TLoadAuxl := TimerData and $ F F ; 
TLoadAux2 := (TimerData and $ F F 0 0 ) shr 8; 
TLoadAux3 := (TimerData and $ F F 0 0 0 0 ) s h r 16; 
Esc _ P o r t ( $ 3 8 1 , T L o a d A u x l ) ; 
Esc_Port($382,TLoadAux2); 
Esc_Port($383,TLoadAux3); 

end; 

Circui to contador de fotons, para u m detector a gas mult i f i lar , uti l izando logica programavel 



(Funcao p r i n c i p a l } 

c l r s c r ; { D e f i n i c a o do arquivo de saida e entrada de pararnetros} 
w r i t e ('Qual o nome do a r q u i v o de saida? ' ) ; 
r e a d l n ( a ) ; 
a s s i g n ( T h e F i l e , a + ' . d a t ' ) ; 
r e w r i t e ( T h e F i l e ) ; 
w r i t e ('Qual o numero de pontos? ' ) ; 
r e a d l n (NumPnt); 
w r i t e ('Qual o tempo de a q u i s i c a o (em segundos)? ' ) ; 
r e a d l n (N); 
Tempo := 6000000; {Acumulacao de 1 Seg.} 
Ponto := 0; { I n i c i a l i z a c a o das v a r i a v e i s em z e r o } 
Soma := 0; 
f o r i := 0 t o 6 do Contagem_N[i] := 0; 
Esc_P o r t ( $ 3 8 7 , 0 ) ; {Reset da FPGA} 
delay(lOOO); {Tempo n e c e s s a r i o para o r e s e t } 
LoadTimer (Tempo); {Prepara o Timer para acumulacoes de 1 Seg.} 
r e p e a t 
b e g i n 

f o r k := 1 t o N do 
b e g i n 

Esc_Port ($380,$80); { r e s e t dos c o n t a d o r e s } 
Esc_Port ($380,$00); 
Esc P o r t ( $384 , $ 00 ) ; {H a b i l i t a contadores (clock externo) e Timer) 

d e l a y ( 1 0 ) ; 
r e p e a t 
u n t i l L e _ P o r t ( $ 3 8 4 ) = 0; {aguarda f i m da acumulacao} 
f o r i := 0 t o 6 do 
b e g i n 

E s c _ ? o r t ( $ 3 8 0 , i ) ; { S e l e c i c n a c o n t a d o r } 
31 := L e _ P o r t ( $ 3 8 1 ) 
B2 := L e _ P o r t ( $ 3 8 2 ) 
B3 := L e _ P o r t ( $ 3 8 3 ) 
C o n t a g e m f i ] := B l + 256.0*B2 + 256.0*256*B3; 
Soma := Soma + C o n t a g e m [ i ] ; 
Contagem_N[i] := Contagem_N[i] + C o n t a g e m [ i ] ; 

end; { f o r } 
end; { f o r } 
f o r i := 0 t o 6 do 

b e g i n 
w r i t e ( T h e F i l e , C o n t a g e m _ N [ i ] : 0 : 0 , ' ' ) ; 
w r i t e l n ( ' C o n t _ ' , i , ' : ',Contagem_N[i]:10:0); 
Contagem_N[i] := 0; 

end; { f o r } 
Ponto := Ponto + 1; 
w r i t e l n ('Soma : ',Soma:0:0); 
w r i t e l n ('Ponto : ',Ponto:0); 
w r i t e l n ( T h e F i l e , Soma:0:0); 
Soma := 0; 

end; { r e p e a t } 
u n t i l (Ponto > NumPnt); 
c l o s e ( T h e F i l e ) ; 

end. { f i l e } 

Circui to contador dc fotons, para u m detector a gas mul t i l i l a r , uti l izando logica programavel 
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Anexo IV 

(L istagem do programa em V H D L , projeto do Timer) 
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library IEEE: 

use IEEE, s t d l o g i c l 164. all ; 

library SYNOPSYS; 

--This package is a version of the Synopsys package and has been optimized for use with Metamor compiler. 
-Th i s package contains a set o f anthmetic operators and functions, 
use SWOPSYS.std_logic_anth.all ; 
use SYNOPSYS.std_logic_unsigned.all: 
entity my_cont is 

port( 
D: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0): 
RST: in STD_LOGIC: 
CLK: in STD_LOGIC: 
LO: in STD_LOGIC: 
L I : in STD_LOGIC: 
L2: in STD_LOGIC: 
QA: buffer STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0): 
QB: buffer STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0): 
QC: buffer STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0): 
RDY: buffer STD_LOGIC 

): 
end my_cont; 

architecture my_cont_arch of my_cont is 

signal Cont: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0); 
signal Dado: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0): 

begin 

— Processo do contador intcrno de 24 b i t s -

process (RST. RDY. CLK) 
begin 

i f R S T = -O'then 
Cont <= --ooooooooooooooooooooooocr 

elseif (CLK/event and C L K = *L ) then 
i f R D Y = T t h e n 

Cont <= Cont + 1: 
end if: 

end if: 
end process: 

— Processo para escrever no latch ~ 

process (LO) 
begin 

i f (LO'event and LO = ; 1" ) then Dado (7 downto 0) <= D; 
end if; 

end process; 

process ( L I ) 
begin 

Circui to contador dc fotons, para u m detector a gas mul t i l i l a r , uti l izando logica programavel 

http://SWOPSYS.std_logic_anth.all


5ii 

i f ( L I 'event and L I = ' 1") then Dado (15 downto 8) <= D; 
end if: 

end process: 
i 

process (L2) 
begin 

i f (L2'event and L2 = T ) then Dado (23 downto 16) <= D; 
end if: 

end process; 

RDY <=•()" when (Cont = Dado) else T : 

QA <= Dado (7 downto 0): 
QB <= Dado (15 downto 8); 
QC <= Dado (23 downto 16): 

end my_cont_arch: 
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