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Alguns leitores amigos nos escreveram as- 
sim que SPORT MODELISMO saiu a praca, 
perguntando qual a relapao que havia entre a 
atual e a revista homonima que surgiu em no- 
vembro de 1960. Achamos oportuna a ocasiao 
para fazermos o esclarecimento.

Quando decidimos editor uma revista de 
modelismo, por conhecermos a necessidade de 
divulgagao e orientagao para o nosso Esporte e 
Passa-Tempo, esperdvamos como e natural, en- 
contrar uma serie de dificuldades para o bom 
empreendimento. Poucos problemas surgiram e 
foram solucionados, mas um ηάο conseguiamos 
resolver. Qual seria o nome da revista? Apos 
um punhado de sugestdes, escolhemos a que 
melhor nos afigurava: HOBBY MODELISMO. 
Trazia em seu nome tudo o que queriamos para 
o conteudo. Ingressamos com os papeis neces
saries para o registro e depots de esperar tins 
dias, veio-nos a noticia que o nome jd estava 
registrado para uma outra emprSsa. O proble- 
ma quase nos parecia insoluvel, quando surgiu 
a figura do nosso prezado amigo e modelista 
FELICIO CAVALLI, oferecendo em seu nome e 
no de CHISCHU ZUKEMURA, graciosamente, o 
titulo de sua Revista que por motives alheios, a 
suas vontades ηάο continuou a ser editada. Co
mo era natural, aceitamos, pois tambem SPORT 
MODELISMO traz em seu nome, tudo o que 
queremos transmitir a nossos leitores.

Queremos, por intermedio desta coluna, 
agradecer de pitblico a estes grandes amigos, 
que sem vensar um momento sequer numa com- 
pensagao financeira, colocaram ao nosso dispor 
ηάο apenas um titulo, mas a possibilidade de 
podermos trabalhar por uma comunidade es- 
portiva que tanto respeitamos.

Gratos aqueles amigos que nos escreveram, 
e aos outros que ainda ηάο tiveram oportunida- 
de de o fazer, encarecidamente pedimos que 
o fagam, pois so com a cooperagdo de todos po- 
deremos produzir uma revista honesta, compe- 
tente e  agraddvel.

O diretor e  todos os colaboradores de 
SPORT MODELISMO agradecem desde ja por 
essa cooperacao.

W ALTER NUTINI
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Esta segao sera red'gida eni capitulos men- 
sais pois trata-se de materia muito extensa que 
sera dividida em: Teoria, pratica construtiva 
e pratica de campo. E ’ dedicada especialmente 
aos que querem se iniciar em aeromodelismo, 
ou ja praticantes que desejam mais informes 
para prosseguirem suas construgoes mais avan- 
gadas. Se os capitulos forem colecionados des- 
de o primeiro ate o final, separadamente, consti- 
tuirao um pequeno manual de grande utilidade.

Cap. I —  INTRODUgAO

O aeromodelismo construtivo e esportivo pode 
ser dividido em tres categorias: Voo lxvre, 
Voo-circular vinculado (U-control) e Radio- 
Controle.

VOO LIVRE —  Sao modelos que durante 
o voo nao possuem nenhum dispositivo que o 
liguem ao aeromodelista. Uma vez soltos, so- 
bem e descem totalmente livres. Quando em 
competigoes, sao determinados os locais com 
area suficientemente grande para que os modelos 
mesmo distantes nao se percam.

Dividem-se dentro de sua especie em tres 
categorias —  PLANADORES: sao modelos que 
nao possuem meio de tragao, indo aos ceus, 
rebocados por um cabo como pipa ou papagaio, 
porem desengancham-se no alto e comegam a 
descer suavemente ate a terra.

DO A E R O M O D E LIS M O

ELASTICO (W AKEFIELD) —  sao mode
los que atraves de uma helice acionada por uma 
mecha de elastico torcido, sobem ate a dgscarga 
completa da mesrna, descendo depois em um 
planeio suave porem continuo, como um pla- 
nador.

MOTORIZADOS —  sao modelos que so
bem velozmente, gragas a tragao fornecida por 
pequeno motor que funciona num tempo limi- 
tado, findo o qual passa a planar como os 
demais.

VOO CIRCULAR CONTROLADO —  (U- 
control) —  sao modelos que voam numa tra- 
jetoria circular, piesos por dois cabos partindo 
de uma manete segura pelo aeromodelista, o

qual por esse meio aciona a superficie movel 
do estabilizador, comandando assirn o modelo.

Para efeito de competigoes a modalidade 
esta dividida nas seguintes formas:

ACROBACIA: Sao modelos ageis, porem 
pouco velozes que descrevem manobras de toda 
especie sendo que nos concursos, a perfeigao 
das mesmas e dada uma nota pelos juizes.

VELOCIDADE: Sao os menores aeromo- 
delos, pois sua finalidade e alcancar a maior 
velocidade para um determinado mimero de 
voltas nas pistas. Atualmente ja se conseguiu 
media superior a 260 Km. por hora.

TEAM-RACER ou CORRIDA DE CON- 
JUNTO: Bastante interessante, pois voam 3 ou 
mais participantes simultaneamente, devendo 
terminar no menor tempo possivel as voltas de- 
terminadas na pista, ultrapassando e sendo ul- 
trapassados, abastecendo os tanques rapidamente 
fazendo com que a prova seja bem disputada.

COMBATE: Modelos agilissimos, com su
perficies moveis nas asas, bastante grandes, 
sendo que nas caudas das mesmas ficam prisas 
fitas coloridas, que devem ser cortadas pelos 
adversarios em voo. Vence quern conseguir um 
maior mimero de cortes.

ESC ALA: Sao modelos que devem pare- 
cer nos minimos detalhes ao aviao original que 
se queira copiar. Nas competigoes sao dadas 
notas pela perfeigao de detalhes, acabamento 
e voo.

RADIO-CONTR0LE: Modelos que voam 
sob tragao de um pequeno motor e guiados por 
impulses de radio, enviados atraves de um 
transmissor controlado pelo aeromodelista e re- 
cebidos por um receptor colocado no interior 
do modelo. Os mais simples sao guiados por 
um so canal de transmissao, porem os mais 
avancados possuem varios canais, chegando a 
ultrapassar o mimero de 10, um para cada co- 
mando. Nos filmes em que existem desastres 
aviatorios, sao usados, comumente, modelos 
radio-controlados, tal a perfeigao e semelhanga 
de voo com os originais.

ORGANIZAQAO

A organizagao do aeromodelismo brasileiro 
esta entregue a Confederagao Brasileira de Ae
romodelismo que e formada pelas Federagoes 
Estaduais. A “ Cobra”  tern sua sede junto a 
Fundacao Santos Dumont, sita a Av. Ipiranga, 
n. 84 - sobreloja -  Sao Paulo, onde esta loca- 
lizada a secretaria e realiza suas reunifies.

Para um elemento tornar-se associado da 
Cobra, e necessario que procure um clube ou
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entidade mais proxima, e  por intermedio desta 
mediante uma taxa anual (NCr$ 5,00) para 
1967, ser inscrito com direito a competir nas 
provas do calendario esportivo, com licenga in- 
temacional da FAI (FEDERAQa O  AERO- 
NAUTICA INTERNACIONAL) e receber to- 
dos os boletins informativos expedidos pela 
Cobra. Caso nao haja nenhum clube na cidade 
onde reside, o  aremodelista podera escrever 

diretamente a Cobra que a mesma providen- 
ciara sua inscrigao atraves de uma de suas en- 
tidades filiadas. Aconselhamos aos que se ini- 
ciam no aeromodelismo, a se inscreverem, para 
poderem gozar das vantagens acima menciona- 
das, bem como estar em contato com tudo o 
que bouver de novidade por intermedio da 
Cobra. E ’ seu atual presidente o Snr. Antonio 
Carlos Naldoni, a quem deve ser enderegada 
qualquer solicitagao.

Antes de entrarmos diretamente sobre ca- 
pitulos teorico-praticos queremos terminal· esta 
introdugao dando alguns dos principals itens de 
regulamentos para competigoes, a fim de que 
ja de inicio possam os leitores acompanharem 
ou mesmo competirem nas proximas provas 
anunciadas pelo calendario esportivo do ano. 
Estes regulamentos sao fixados pela FAI e sao 
validos para todo o mundo.

VOO LIVRE

Nordic A /2 : Tambem chamados planado- 
res: a soma das superficies da asa e de estabi- 
lizador devem ser de 32 a 34 dm2, com um 
peso minimo de 410 gramas. O cabo para 
rebocar o planador devera ter no maximo 50 
metros.

Elastico: A soma das superficies da asa 
e do estabilizador devem ser entre 17 a 19 
dm2, com um peso total de (modelo a eMstico) 
no minimo 230 gramas. O elastico devera pesar 
no maximo 40 gramas.

Motorizados: A soma das superficies da asa 
e do estabilizador devera ser de 20 gramas por 
dm2, peso minimo do modelo; o motor tera uma 
cilindrada maxima de 2,5 c.c., sendo que tam
bem para o peso total devera calcular-se um 
peso minimo de 300 gramas por c.c. de motor.

(Segue na pag. 50)

Na folo ao lado: 1) — module de Team-Racer 
ou corrida de conjunto. 2) — Um combaie. 3)
— Aspecto curioso de ccimo se complicam as coi- 
sas nas corridas em conjunto. 4) — Um veloci- 
dade em cima de seu carrinho de rodas que o 
ajudara apenas na decolagem. 5) .— Voo-Livre 
com motor no momento de seu lancamenlo. 6)
— Radio-Controlado em escala perfeila. 8) — 
Planador Radio-Controlado sendo rebocado. 9)
— Um magnifico modelo em escala (note a per-
feigao). 10) — Acrobacia e seus aficionados.
11) — Planador Nordic A/2. 12) — Um Wakefield
(elastico) sendo "carregado" de voltas por uma 
pequena maquina de furar adaptada para facili- 
tar o irabalho (aprox. 400 voltas).
S M  J U N H O  D E  1 9 6 7



i
NACIONAIS

i ,
RADIO CONTROLE

A Federagao Paulista de Modelismo, fez 
realizar mais uma competigao de seu calendario 
na Base Aerea de Cumbica. Radio Controle, 
uma modalidade do aeromodelismo onde os 
adeptos aumentam dia a dia, foi a prova de 
21-5-67, reunindo um bom grupo de partici- 
pantes. As categorias disputadas foram as se- 
guintes: Mono-Canal, Intermediaria e Multi- 
Canal. Apresentaram-se para Multi os seguin- 
tes elementos: Helio D. de Arruda Filho, de 
Campinas, com um belissimo modelo “ CARA- 
VELLE”  motor Os Max 49, equipamento SIM- 
PROP ( complete) proporcional; Ermirio de 
Moraes com ZEUS, motor Super Tigre 60, 
equipamento ORBIT proporcional, 4 canais; 
Joao Mathias com “ STRORMER” , motor Super 
Tigre 60, equipamento ORBIT, proporcional, 
10 cana’s; Joao Martins Filho, com TAURUS, 
motor Super Tigre 23, equipamento ORBIT, 6 
canais simuMneos, alias tambem um bonito 
modelo.

Notamos a ausencia de alguns conhecidos 
aeromodelistas especializados na modalidade, e 
fomos informados que seus “ possantes”  estavam 
avariados. Desejamos mais sorte para a pro- 
xima. Comentar sobre a beleza dos modelos e 
desnecessario, poi's todos sabem que o maximo 
que um aeromodelista pode desejar, e algum 
dia construir um Multi Canal e o que e mais 
importante, poder adquirir o equipamento. 
Mesmo assim notamos o capricho com que fo
ram feitos e o carinho dado nas pinturas. Nos 
que tivemos a honra de fazer parte do 
grupo de juizes da competigao, lamentamos 
apenas que em geral os radio-controlistas em 
seus treinamentos vao ao campo sem preocupa- 
rem-se com a sequencia de manobras e, assim 
sendo, na hora de competir perdem muitos pon- 
tos por nao saberem como executar correta- 
mente as manobras exigidas pela FAI. A clas- 
sificagao final foi a seguinte:

1. ° —  J°ao Mathias com 3.631,9 pontes
2. ° —  Jose Ermirio de Moraes com 2.983,9
3;° —  Joao Martins com 2.510,9
4.° —  Ιΐέΐίο Arruda com 2.228,9

Para a categoria de intermediario apresen- 
tou-se apenas um candidate, Affonso Arantes 
com modelo proprio, motor OS 15, equipamento 
CONTROLAIRE GALLOPING, conseguindo 
340,6 pantos. Devido a um desarranjo no re
ceptor do modelo, o mesmo perdeu o controle 
e determalizou no campo dos Voo-Livristas. Fa- 
zemos votes que nao tenha quebrado, pois alem

FOTOS: Sofrimento do Campeao Mathias; Ermi
rio e o belo MULTI; O vencedor de MONO; Clau
dio examina o modelo campeao {sua consirucao).
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do mais, Arantes, veterano aeromodelista, me- 
rece uma melhor sorte.

Em Mono-Canal Sylvio Petrone com mo- 
delo Charger, motor Enya 15, equipamento Hi- 
node, servo Μ. K.; Jose Carlos Botelho com 
Rebel, motor Enya 15, equipamento O. S.; e 
Luiz Martin^ com modelo proprio, motor MAX 
10, equipamento OS receptor, transmissor Eicho, 
servo OS. Dentro das limitagoes que podem 
proporcionar os Mono canais, todos apresenta- 
ram-se num nivel razoavel, porem acreditamos 
que com o correr do tempo, esta modalidade 
sera extinta por nao dar aos aeromodelistas uma 
satisfajao completa de voo. A classificagao 
foi:

1. ° —  Sylvio Petrone com 482 pontos
2. ° —  Luiz Martins com 206, pontos
3. ° —  Carlos Botelho com 63,3 pontos para

apenas um voo.
Para finalizar, diremos que o publico po- 

deria ser maior se a prova tivesse sido mais 
divulgada e tambem o tempo nao apresentasse 
desde cedo uma carranca de quem nao esta 
para brincadeiras. Choveu um pouco e no en- 
cerrar da prova o Sol se fazia presente. Os 
premios foram conferidos pelo Presidente da 
Cobra, que com breves palavras deu como ter- 
minada mais uma jornada competitiva de Sao 
Paulo.

internacionais
* BUGL e HORCISKA austriacos langam um 
2,5c.c. muito moderno, equipado de famosos 
transferidores Schnurle. Previsto em duas ver- 
soes, um glow para velocidade FAI e outro diesel 
para team racer internacional, este motor sera 
muito possante 0,48CV em versao diesel, carbu- 
rante T.R.
* A SUPER-TIGRE em atividade infatigavel, 
langa atualmente uma nova versao de 2,5 glow. 
E um modelo com valvula rotativa atras, bem 
dentro da linha das novas produgoes italianas 
(ver o 5cc e o lOcc) fortemente influenciada pelo 
mercado americano. Como primeiro resultado: 
Ricci, 219Km/h na Copa Pepsi-Cola de velocidade 
FAI.
* A luta contra o barulho continua. Nao se 
agita por causa dos Karts, dos automoveis ou 
dos grandes avioes aterrisando nas proximidades 
de habitagoes, mas sim, com a firma americana 
Cox, se submetendo a nova ordem de suprimir o 
barulho desagradavel e intempestivo de nossos 
micro-motores. Propos um 0,49 (0,8c.c.) munido 
de um silencioso fixo, que se abre e fecha a von- 
tade. O 0.49Q.Z. (Quiet Zone: Zona de Silencio) 
produzira um barulho de escapamento que se 
confunde com o ruido normal das vias urbanas.
* VECO PRODUCTS CORP. poe um novo motor, 
no catalogo. Ele move-se como o “ VECO 61 RC“ 
que equipou o modelo de Cliff Weirick no Nacio- 
nal Americano de 65 e que foi vencedor da cate- 
goria internacional. O prego sera de 55,95 dolares 
(170 cruzeiros novos). Para explicar o prego 
muito elevado, a VECO insiste sobre a qualidade 
de seu motor o “ melhor jamais produzido“ . A 
prova: a VECO garante todas as pegas manufa-
S M  J U N H O  D E  1 9  6 7 41



SERIE e s c o l a r
NCrS

Flanador Bee ...................................... 0,50
” Junior Miriam ................... 0,50
” Jato ..................................  0,50

Junior Baby .....................  0,50
Hobby ........................... 0,50

SiRIE POPULAR
Giramodelos (Skyrochet, Mig e Sa

bre) ................................................  1,20
Planador Junior Standard ............  1,00

” Vulcan ................................. 1,30
Delta ........................... 1,00

Escala nao voador "14 bis” ............... 1,00
El£stico voador Primario Popular . 2,50

” ” Primario Luxo . . .  3,00
” ” Paulistinha/Cessni-

nha ....................... 2,00
” ” Libelula ............. 2,00
” ” Navion ............. 1,90

Planador Flexa ....................................  0,80

PRECO EM SAO PAULO

Rua M a j o r  Se r t o r i o ,  192 
Tel.  34-1971 ^ S A O  PAUL O

turadas durante o funcionamento normal do motor. 
O carburador e inteiramente novo e o motor roda 
uma 11-8 Top Flite a 12.000 RPM e a consumagao 
em νόο e de aproximadamente 25 gramas de car- 
burante por minuto.
* PRODUTOS T A T O N E , oferece aos aeromode- 
listas americanos todo um batalhao de acessorios, 
uns mais praticos que os outros. Entre eles as 
ultimas novidades, cabegotes metalicos para os 
novos Super Tigre 29 RV (valvula rotativa) e 
40 RV. Estes cabegotes de montagem radial sao 
polidos como espelhos. Podem igualmente serem 
adaptados aos motores de cilindros equivalentes, 
furados e parafusados sobre a indicagao. Frego 
da pega, 2 dolares (NCrS 5,80) para classe 29 e 
2,50 dolares para classe 40.
*  A W E B R A  solta um novo modelo, o “ Sport 
GLO” , de aspecto identico ao GLO-STAR, este 
motor de 1,7 c.c. que έ produzido em duas versoes: 
uma normal e uma R/C com carburador especial. 
Um silencioso pode ser adaptado normalmente.
* Confirmando a noticia precedente sobre o 
novo 2,5 c.c. Super-T ig re, o distribuidor U.S. da 
firma italiana, W O R LD  ENGINES, propos a sua 
clientela americana a conversao do G Ϊ5 (admis- 
sao para vdlvula-rotativa). έ  um novo tampao de 
carter similar a concepgao daquele do G 21/29 
RV que suporta a valvula rotativa e o venturi, 
mais o virabrequim todo, onde o eixo manivela 
e usado para arrastar a valvula.

isste conjimto ja foi posto no mercado para a 
freguesia americana, esperando a produgao efe- 
tiva do modelo RV (rotary valve) que sera cer- 
tamente posto no mercado para o ano le 67.
* Moki (H u n g ria ) fabrica um 2,5cc. de corrida, 
que dentro da concepgao e muito bom. Com e- 
feito, este motor utiliza o que ha de melhor em 
dois 2,5cc. reputados mundialmente: o G15 SUPER 
TIGRE e ο K e B 15R, serie 64. Moki coloca 
pistao, revestimento, transferidores, culatra 
(em concepgao, evidentemente) do G15 e mistura 
j£ em degrau avangado, carter, virabrequim, 
vdlvula rotativa e tampao do carter do K e B. 
Ao todo, d§o um motor de excelente feitura its 
performances, equivalentes aos melhores 2,5cc. 
de velocidade.
* E .U .A . t£m a supremacia sdbre o mercado 
de 10cc., categoria de motores muito em voga 
dentro da modalidade de radio-comandos. Depois 
do E N Y A  que oferece um espl£ndido 60RC todo 
cromado exteriormente e VECO , um vencedor 
dos nacionais americanos, a FO X anuncia um 
60 RC inteiramente novo, cheio de refinamentos, 
o “ Cadillac dos micro-motores” .
* S U P E R -T IG R E  propos a versao R/C de seu 
60 a vdlvula contr£ria com a particularidade dum 
tubo de ar vertical e duplo carburador.
* O.S. nao ficando atras, apresenta a sua fre
guesia que e importante nos E.U.A., seu Max-H 
60 R/C com carburador contr&rio reverslvel, que 
facilita a montagem inversa do motor, solugao 
esta que return mais e mais os modelistas da ca
tegoria Multi. Quanto a ROSSI, sustenta-se sobre 
sua cromagem e “ finura da mecanica italiana” . 
A tudo isto se junta toda uma serie de 56, de 
59, de 61 e entre outros de MERCO, de K e B, 
a escolha!
* Os amadores de radio-comandos nao apreciam 
as vibragoes j£. que e tao conhecido todo o tedio 
que elas trazem. Para disfargar este inconveniente 
ha uma solugao: o bi-cilindro. A firma americana 
F L IG H T  C O NTRO L PRODUCTS pos na questao 
um conjunto de engrenagens que permite montar 
rapidamente e tudo facilitado, (meia hora), um 
bicilindro de l,6cc. com a ajuda de dois COX —  
Baby-Bee ou dois 0,49 QZ. ]6sse procedimento 
alem da eliminagao das vibragoes, traz uma van- 
tagem certa para os modelos-escala do genero 
“ Piper CUB” ou outros bicilindros. Prego nos 
E.U.A. 19,95 ddlares (NCr$ 60,00) pelas pegas se- 
paradas e 29,95 ddlares (NCr$ 90,00) pelo conjunto 
montado.
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S H M B I
X A R O P E ?

Ja que o inverno esta chegando, coavem exal
tar as qualidades de um xarope, que e: o xarope 
de plexiglas.

Sua preparagao e simples: faga dissolver den- 
tro do tricloretileno, alguns pedagos de plexiglas 
como: eaixas vazias, potes, caixas de presentes 
vindas de farmacia e livrarias, ou ainda objetos 
escolares quebrados etc...

Feita a mistura, voce obtera um liquido inco
lor, espesso conforme sua vontade, que se tor 
nara uma excelente cola para balsa, de secagem 
rapida e de endurecimento bastante dilatado.

Esta mistura tambem pode ser empregada de 
outra forma. Ela transforma a balsa fraca en. 
uma especie dura e resistente. Usa-se da seguin- 
te maneira: Passa-se sobre a madeira, deixa-se 
durante um dia inteiro para que seque e da-se 
um polimento muito ligeiro. Repete-se a opera- 
ςδο ate 2 vezes mais, se desejar. O produto e an- 
timetanol e dispense vemiz especial. Ele convem 
particularmente para as construgoes de U-control 
feitas parcial ou totalmente de madeira, dando 
uma grande rigidez aqueles sem cobertura de pa- 
pel (mesmo com asas delgadas), e uma transpa- 
rencia que nao e comum com o verniz utilizado 
habitualmente.

Pode-se evidentemente pintar e envernizar em 
seguida a superficie bem endurecida.

O aumento de peso verificado sera pouco, pols 
o “trielo” se evapora e o plexiglas restante fiea 
em camada fina. Com a secagem de ambos os 
elementos, a balsa adquire a rigidez, "soa” dife- 
rente da balsa mole inicial.

N. B. — Os vapores do “trielo” sSo toxicos 
mas, seu emprego e entretanto comum, o que nos 
leva a crer que o perigo nao e tao temivel.

Pessoalmente jamais permaneci um tempo lon- 
go demais com a mistura, evitando tambem de 
colocar o aviSo muito perto do nariz.

TANQUES DE COMBUSTiVEL 
PARA RADIO-CONTROLE

Talvez voce tambem seja alguem que se 
pergunta, qual sera a diferenga que faz uma 
letra no nome de um tanque de combustivel, 
como e o caso de “ CLANK  E CLUNK” .

Na verdade, existe uma diferenga entre os 
2 tanques utilizados, quase exclusivamente em 
Radio-Controle. O tanque Clank foi incorpo- 
rado ao R /C  por ex U-controlistas e inicialmen- 
te forarn de forma retangular, que foi colocada 
de lado para adotar-se a forma cilindrica.

Os primeiros tanques deste tipo foram co- 
mercializados por DMECO e utilizados em 
R /C  com bons resultados. Talvez o unico in- 
conveniente fosse seu peso, ja que eram de cons- 
trugao metalica. O desenho ilustra perfeitamente 
um tanque do tipo que assinalamos, com o 
abastecimento de combustivel no centro e o 
tubo pescador carregado no seu extremo livre 
com um contra-peso, que gira nos 360° em 
redor do tubo central que oficia a tomada de 
combustivel.

Quanto aos tanques Clunk, nao se pode 
esclarecer devidamente quem tenha sido seu 
criador. Os primeiros tanques deste tipo foram 
utilizados por Howard Bonner em seu famoso 
Smog Hog e consistem em uma garrafa de 
polietileno, inerte a todo tipo de combustivel, 
diesel ou glow, com uma tampa metalica que 
se enrosca na boca do frasco e com os tubos 
necessarios de ventilagao soldados aquela. Faz 
de “ pescador”  um pedago de tubo cinirgico 
com um contra-peso em seu extremo livre, as- 
segurando que o motor seja capaz de succionar 
combustivel em qualquer posigao em que se 
encontre o modelo, durante as contingencias do 
voo.

A vantagem do Clunk sobre o Clank e que 
se torna muito mais leve e que permite alimen- 
tar o  motor mesmo em caso de picadas muito 
prolongadas.

Esclarecida a diferenga que faz uma letra 
ao referirmo-nos a um tanque, desejamos dei- 
xar a seu criterio, a eleigao do tipo que voce 
utilizara em seu proximo modelo de R /C .

A razao do nome? Apenas o som da que- 
da do contra-peso!
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X I TROFEU AERO-BRAS
reportagem  de Paulo Solon R ibeiro

Para uma prova de voo livre nao poderia 
desejar-se um dia melhor. Ceu limpo, sol, pouco 
vento, temperatura amena. Um piiblico bastante 
numeroso compareceu para presenciar, a disputa 
de mais um Trofeu Aero-Bras, reunindo este ano 
13 participantes na categoria Motor FAI e 22 na 
categoria A/2 — Cirrus. Observamos entre ο ρύ- 
blico presente, diversos oficiais da Base, acom- 
panhados de seus familiares. Em companhia de 
sua esposa e do filho (aeromodersta), o Snr. Co- 
mandante acompanhou, com bastante interesse, o 
desenrolar da prova ate o seu final, tendo, apos 
o tradicional churrasco, participado da entrega 
dos premios aos vencedores.

As 9,15 teve inlcio a la. rodada — com pouco 
vento e quase sem termicas, a maioria dos voos 
foram abaixo de 120” , tendo se sobressaido o pla- 
nador de Claudio Sakamoto com maximo, seguido 
do veterano Fleury (134” ) e em Motor FAI, ape- 
nas Eolo Carlini superou os 120” , tendo feito 178” . 
Nesta rodada, Jose Augusto F. Filho teve seu 
modeio “ plantado” , nao podendo recupera-lo 
para continuar disputando a prova. Porem, nao 
perdeu a esportiva e torceu pelos outros, prome- 
tendo voltar ao proximo concurso, ‘ ‘depois da 
colheita” . Vale ressaltar ainda nesta rodada os 
tempos decepcionantes dos Snrs. Bachilli (RGS) 
Paulo Moro (MG) Nutini (SP) e Oswaldo de Al
meida (SP) figuras estas dos quais todos espe- 
ravam muito mais.

Na 2a. rodada — com um pouco mais de 
vento e as termicas saindo, os tempos melhora- 
ram consideravelmente. Em A/2 tivemos 5 ma- 
ximos. Claudio Sakamoto continuou liderando a 
prova ja com 360” , seguido de Faria (ai Marido) 
com 290” e Fumio Sakamoto com 275” . Em 
motor FAI, Eolo marchou na frente com 358” . 
Numa reagao digna de nota, Oswaldo, Bachilli, 
Moro e Nutini fizeram respectivamente 180, 180, 
179, 140” . Dario Aguiar, o conhecido “ 900” do 
planador, nao fez o 2.o voo, pois o seu modeio 
entrou pelo lado errado no hangar, furando algu- 
mas telhas e quebrando o montante do motor.

3a. rodada — Em A/2 nao houve modificagao 
quanto aos 3 primeiros lugares. Claudio Sakamo 
to: 540” (3 maximos), Faria: 470” e Fumio Sa
kamoto com 455” . Em Motor FAI, a briga con
tinuou. Eolo Carlini perm?nece tranquilo em l.o 
com 526” , em 2.o Paulo Moro com 450” e 3.o 
Bachilli com 418” . Nesta rodada o veterano Kalil 
(Motor FAI) pegou o urubu. das 11 e fez o seu 
linico maximo.

4. a rodada — As condigoes do tempo eram 
as mesmas, mas os resultados cairam muito. Em 
A/2 tivemos somente 3 maximos. Claudio Saka
moto apesar de ter pegado uma tremenda des- 
cendente, continuou em l.o com 615” ; Faria em 
2.o com 559” e Victor A. Victor subiu para 3.o 
com 511” . Em motor FAI, apenas Eolo (180” ) 
e Oswaldo (150” ) sairam-se bem nesta rodada. 
Os demais entraram pela descendente. Nutini com 
pouca sorte e muita teimosia, nao tinha mais 
chances para o 2.o ou 3o posto.

5. a rodada — Tivemos nesta rodada 6 maxi
mos em A/2, contra nenhum em Motor FAI. Ro- 
dada cheia de surpresas. Faria que vinha se 
mantendo em 2.o, parece que ficou nervoso (ou 
quern sabe a “ torcida”  nao estava inspirada) 
largou o planador numa descendente e ficou em

4.o. Victor A. Victor com um belo maximo pegou 
o 2.o lugar. Fumio Sakamoto com maximo, ficou 
em 3.o e Claudio Sakamoto confirmando a classe 
fez 180” e ficou com o maior trofeu.

Em motor FAI, Eolo com uma atuagao exce- 
lente, ficou em l.o, Paulo Moro ficou em 2.o e 
Bachilli acabou em 3.o O que surpreendeu a to- 
dos foi a caiporismo do Oswaldo que nao conseguiu 
fazer funcionar o motor dos dois modelos, (com
bust! vel), perdeu o 5.o voo e teve que se conten- 
tar com o 4.o lugar.

FLASH ES DA CO M PETIC AO

* Guilherme Steiger, um garoto de pouco mais 
de 10 anos, principiante (l.o modeio, l.o concurso) 
botou muito veterano no chinelo, pois apesar de 
ter feito 11”  no l.o voo (Nao encontrou o vento). 
chegou ao final com 544” , ficando em 6.o lugar.
* Dario Aguiar, apesar do quebra-quebra no 
hangar, reparou o modeio e retornou na 3.a ro
dada, conseguindo chegar ao final e nao ficou em 
liltimo. (ver tabela de resultados)
* Como sempre, nas provas de voo livre, a maior 
torcida foi a do Faria. Toda a populagao de 
Santos esteve presente, representada pela mui 
simpatica Dna. Dalair.
* Uma das mais gratas surpresas desta prova 
foi a presenga da “ familia Kobayashi” , represen
tada por Jorge, Akira e Sergio, todos disputando 
Motor FAI.
* Parabens ao novato Socrates, que apesar de- 
nao ter conseguido repetir a faganha do filho, 
consenuiu ser apanhado por uma termica no 4.o 
voo e terminou em 11.o lugar.
* Entrevistados pelas nossas secretarias, Maria 
Alice Sampaio Bruno e Sonia Nair de Freitas, a 
Snra. do Comandante, Dna. Regina Odette Reifs- 
chneider nao poupou elogios a competigao, como 
tambem prometeu sempre que possivel, vir as- 
sistir as nossas provas.
* O Snr. Comandante, tambem entrevistado 
pelas nossas secretarias, mostrcu-se interessado 
pela prova e nos prometeu todo o apoio para a 
realizagao das proximas, alem de afirmar que a 
presenga dos aeromodelistas em Cumbica e um 
prazer, pela aproximagao da juventude, com a 
Aeronautica.
* Como sempre, de parabens o simpatico Ten. 
Dalton pelas providencias tomadas para maior 
conforto dos aeromodelistas e principalmente das 
senhoras presentes.
* O Snr. Ueno, com a simpatia de sempre, nos 
garantiu que para o proximo Trofeu Aero-Bras, 
importara dos “ pagos” do “ Guapo Bachilli”  al- 
gumas reses para saciar o apetite cada vez maior 
da turma dos aeromodelistas.
* Eolo, e favor dar ao Walter Nutini a formula 
para tirar azar, urucubaca e outras ziquiziras, 
pois o coitado estava inconsolavel com o resultado 
obtido.
* Foi notada e lamentada a ausencia dos nossos 
amigos cariocas. Sera que automodelismo e mais 
interessante?
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FOTOS: 1) Senhoras discuiindo os uliimos lan- 
camenios. . . da moda? 2) Eolo langa o modelo ean 
busca da viioria 3) O patrocinador da prova SHO- 
JI UENO 4) Nutini, cuidado! pes no chao 5) Moro 
vice-campeao 6) Rukopf, Cox 19, timer e simpa- 
lia 7) Dario mosira do que e capaz 8) Eolo cam- 
peao pela liliima vez... solieiro 9) Vamos moco! 
10) "che" Bachilli coniempla o Flamengo 11) Al
meida campeao de 66, teve pouca sorle 12) saida 
simultanea com juizes atenios 13) D. Regina Reifs- 
chneider palestra com nossas secrelarias 14) Avmos- 
tra do churrasco 15) Claudio langa o modelo do 
Fumio 16) Ismael: "opa! escapuliu" 17) Corrado, 
emagrega correndo 18) Fleury dando ligao de re- 
boque 19) Cel. Becker diverte-se ao ser enirevis- 
tado 20) Rukopf carburando o motor 21) Familia 
Kobayashi retorna 22) Fumio, grilando "hurra" 23) 
Claudio ajuda ο "PAPAI" Socrates.
PLANADORES "CIRRUS" A/2 - CLASSIFICAgAO

l.° Claudio Sakamoto — 795; 2.° Victor A.
Victor — 691; 3.° Fumio Sakamoto — 681; 4.° 
Ferdinando Faria — 639; 5.° Edson Caeiano — 554;
6.° Guilherme Steiger 544; 7.° Tamotu Onuki, 511; 
8.° Fleury A. David, 500; 9.° Yoshihiro Sirana, 494; 
10.° Mamiro Yoshizawa, 410; 11.° Socrates Montei- 
ro, 393; 12.° Jo&o Geraldo Lopes, 370; 13.° Ernes
to Rukopf, 365; 14.° Victor Saiauskas, 335; 15.° 
Corrado Pensalfini, 290; 16.° Waller Shinlani, 268; 
17.° Ricardo Figueroa, 233; 18.° Antonio Hello S. 
Perez, 70; 19.° Sidney Medeiros, 57; 20.° Alberto 
Linares Marlin, 29; Elinor Fernando e Roberto 
Woikeskielka |modelos quebrados).

'  ■ *..... -1SillSI
'-V  ... ■. w *

MOTOR FAI — CLASSIFICAgAO 
l.° Eolo Carlini, 817"; 2.° Paulo Moro, MG, 718" 

3.° Domingos Bachilli, RGS, 553"; 4.° Oswaldo Al
meida, SP, 491"; 5.° Walter Nutini, 479"; 6.° Sa- 
lurnino Kalil, 423"; 7.° Akira Kobayashi, 362"; 8.( 
Ismael Aversari, 344"; 9.° Sergio Kobayashi, 309" 
10.° Ernesto Rukopf, 303"; 11.° Dario Aguiar, 270" 
12.° Jorge Kobayashi, 190"; 13.° Jose Augusto Fl- 
lho, (quebrado)
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Todo jovem que pela primeira vez ve um 
aeromodelo voando, empolga-se e sua primeira 
reagao e arrastar o papai ou a mamae para 
a casa especializada mais proxima e pedir que 
•compre um modelo igual ao que viu. Os adul- 
tos em tal caso sao mais ponderados e ao se 
aproximarem do modelo a comprar sentem-se 
desencorajados nao acreditando nas suas pos- 
sibilidades de construgao por parecer muito di- 
ficil.

De fato, ha aeromodelos nao dificeis, mas, 
dificilimos de serem construidos. O importante 
•e saber escolher bem, atendendo a algumas par- 
ticularidades que passamos a relatar:

1.0 — Para quem nunca construiu um aeromo
delo, convenga ao garoto ou convenga-se de que 
os Radio-Controlados alem de carissimos sao os 
mais dificeis de construir e tem-se que conhecer 
alguma coisa de radio-tecnica. (esquega-os no 
inicio)

2.0 — Geralmente todos sao atraidos pelo 
roncar dos motores. Aconselhamos principalmente 
aos mais jovens a deixar os motores para um 
futuro proximo. Motor necessita de habilidade, 
algum conhecimento de mecanica e principalmen- 
te dedos fortes; (veja instrugoes em artigo “ CO
MO MOVIMENTAR SEU MOTOR” em nosso l.o 
mimero). Evite que pelo menos o primeiro aero
modelo seja com motor.

3.0 — Escolher um aeromodelo simples, pla- 
nador, e que voe! ai e que a porca torce o rabo. 
Muitos sao os aeromodelos que sao vendidos no 
mercado especializado, porem que voem facilmen- 
te, sao poucos. Nao ha nada mais decepcionante 
para um aeromodelista do que construir com uma 
paciencia de Job, caprichar no acabamento, enfim 
seguir todas as instrugoes contidas em um Kit, 
e no grande momento ou seja, de justificar o 
nome de “ aero” , o danado nao querer voar. Po- 
dera ser culpa do construtor como tambem (fre- 
quentemente) a culpa e do Kit ter sido mal pro- 
jetado.

Veterano que somos no aeromodelismo, varias 
vezes vimos a presenga dos Snrs. fabricantes a 
fim de que fizessem modelos faceis para os no- 
vatos, modernizando-os quanto a pequenos de- 
talhes para voarem bem, sem muita dificuldade.

E com alegria que vemos no mercado, 
um novo produto da Casa Aero-Bras que vem 
finalmente preencher essa lacuna no aeromodelis
mo brasileiro. “ PARA COMECAR” , al esta o 
nome: “ CHICO” . Pedimos licenga aos Diretores 
da Casa Aero-Bras e com satisfagao publicamos 
o desenho (planta) do modelo “ CHICO” . Fare- 
mos uma detalhada explicagao de como cons
truir e regular para voo. COMECEM POR Al 
e  tenho a certeza que os outros virao com uma 
impressionante facilidade.

O desenho impresso na Revista, esta em es- 
cala de 1:2,5 ou seia: devera ser aumentado em 
DUAS VEZES E MEIA, exemplo: cada centime- 
tro valem dois e meio e assim sucessivamente. 
Estao desenhados em tamanho natural as ner- 
vuras (Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8) o leme 
de diregao e metade do estabilizador (so fazer 
o dobro). Recomenda-se proceder sempre a du- 
pla colagem, pois a madeira balsa e muito ab- 
sorvente. Aplique uma camada de cola nas 
superficies a serem juntadas e deixe secar bem.

Aplique outra vez em uma das superficies e jun- 
te-as. ASA — Fixe os bordos de ataque e fuga 
sobre a planta, com alfinetes. Encaixe e cole 
as nervuras ncs bordos. Cole as longarinas e 
deixe secar. Cole as duas pontas da asa obser- 
vando o diedro de 73 mm. Para obter esta 
altura, calce por baixo com uma caixinha ou 
um livro. Cole os reforgos e as cantoneiras. 
Lixe toda a superficie depois de bem seca com 
lixa 00. Aplique 4 demaos de dope na estru- 
tura, com intervalos de uma hora entre uma e 
outra. Entre a primeira e a segunda demao de 
dope, reccmenda-se lixar de ieve com lixa 00. 
Somente asa e entelada com papel. Para tal, 
recorte o papel (Tipo Japones) num tamanho 
ligeiramente maior que a estrutura, que devera 
ser entelada em 6 partes, (3 em cima e 3 em 
baixo), leve-o sobre a armagao e aplique Thinner, 
(solvente) com um pincel macio, somente sobre 
as partes que terao contacto direto com a ar
magao. As sobras de papel apara-se com uma 
lamina de barbear, dez minutos apos a aplicagao 
do thinner. Uma vez toda entelada a asa, pul
verize agua em toda a extensao, deixe secar 
completamente e entao aplique duas a tres de
maos de dope.

Fuselagem — Recorte as laterals e emende- 
as com cuidado, comparando com a planta, dei- 
xando-as secar por completo. Cole primeiro a 
quilha em uma das laterals, bem como as va- 
retas, inferior e superior (1/8”  x 3/16” ) Lixe para 
igualar a superficie e cole a outra lateral. Lixe 
toda a superficie, Cole a seguir as cartolinas de 
Reforgo, a abas da asa e do estabilizador, o 
leme de diregao, os pinos para segurar asa, os 
ganchos de arame e a bequilha. Tudo con- 
cluido, aplique duas demaos de dope.

E stab ilazador — Lixe a superficie, cole a pega 
central ja com os ganchos para fixagao. Aplique 
uma demao de dope.

A JU STE D E V oO  — Uma vez montado ex- 
perimente equilibra-lo horizontalmente, levando 
os dedos indicadores sob a asa no ponto indicado 
pela planta “C. G.” . Normalmente a cauda e 
mais pesada. Corrige-se introduzindo bolinhas 
de chumbo no orificio dianteiro da fuselagem. 
Lance o modelo manualmente tentando um pla- 
neio. Caso o mesmo “ picar” (planeio demasiado 
rapido) calce o bordo de fuga do estabilizador
com pedagos de chapa de balsa. Caso contrario, 
se “ estolar” , proceda o inverso do primeiro ajus- 
te ou seja, calce o bordo de ataque do estabili
zador. Para rebocar use 30 metros de fio de
nylon (de pesca) atando a ponta uma argola. 
Uns 20 centimetros antes da argola, fixe uma
bandeira de pano colorida. Para que o modelo 
faga curvas (e o ideal) calce um dos lados
de base do estabilizador com pequeno pedago de 
balsa. O modelo fara voltas para o lado mais 
elevalo do estabilizador em relagao a asa (visto 
de tras).

Observe no desenho o dispositivo "  D E T E R  M A 
L I ZA D O R ”  atras do leme de diregao. i:le e 
acionado pela pressao de uma pequena argola 
de borracha, quando o pavio (Fieira de algo-
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MODELOS

U-CONTROLE

SP IT F IR E  p/2,5cc.

N. A. F-51, perfilado semi-pronto p/lcc.
NCrS 16,00

Mustang/Spitfire, perfilado p /lcc .. 8,50
Tamanco A, perfilado p/l,5cc ........... 9,50
Centelha, perfilado p/l,5ec ...............  10,00
Satelite, afuselado p/l,5cc .................  11,00
Paulistinha, afuselado p/l,5cc ..........  15,00
Tamanco B, perfilado p/2,5cc ..........  13,00
Torpedo, perfilado p/2,5ce semi-pronto

18,00
Instrutor, afuselado p/2,5cc ............ 12,00
Ciclone, perfilado p/2,5ee ................. 14,00
Play Boy, afuselado p/2,5cc .............  16,00
P-40, Spitfire, Messerschmidt Me-109

Semi-afuselado p/W.B. 2,5cc .......... 20,00
Cessna 180, super detalhado p/2,5cc

25,00
Pirata, asa de combate p/5 a 6cc .. 12,00 
Jaguar asa de combate p/5 a 6ec . . .  13,00 
Sabre F-86D, perfilado p/5 a 6ce .. 18,00 
Cadete, afuselado p/5cc ....................  17,00

PRECOS EM SAO PAULO

Rua M a j o r  Se r t o r i o ,  192 
Tel.  34-1971 *  SAO PAUL O

dao) se queimar. Neste caso o estabilizador su- 
bira o bordo de fuga e o modelo descera suave- 
mente como paraquedas. Isto evita que o mes- 
mo va muito longe ou mesmo se perca. Nor- 
malmente usa-se pavios feitos de fieiras de piao 
(algodao) e cada centimetro leva aproximada- 
mente 1 minuto para queimar.

Usamos termos como, Diedro: inclinagao nas 
pontas das asas; Bordo de ataque: vareta na 
frente da asa; Bordo de fuga: vareta da parte 
de tras da asa; O bordo de ataque e arredon- 
dado na parte externa e o Bordo de fuga e 
em forma de triangulo, sendo aguda a parte ex
terna. Para os que quizerem maiores detalhes 
aconselhamos pedirem para a Casa A ero -B ras ou 
um seu representante o “ Kit”  completo (esta 
otimo).

ABC —  (Coniinuagao)

O motor nao podera funcionar acima de 10 
segundos.

As provas de voo livre sao efetuadas com 
5 voos para cada concorrente, sendo que o 
tempo de voo maximo e considerado ate 3 mi- 
nutos, (180 segundos). Como as vezes os mo- 
delos voariam muito mais que este tempo e nao 
sendo o mesmo computado, usam os aeromode- 
listas de νόο-livre um dispositivo chamado “ de- 
termalizador”  que serve para fazer com que o  
modelo desga apos completados os 3 minutos 
exigidos. Posteriormente falaremos novamente 
desse dispositivo e sua construcao.

Voo Circular Controlado (U-Control) ·.

Velocidade: Motor com cilindrada maxima 
de 2,5 c . c . ;  area total minima de 2 dm2 por 
c .c .  de motor; Carga maxima de 100 gramas 
por dm2.

O combustivel e fornecido pelo organizador 
da prova e pode ser escolhido em duas for
mulas: l.a —  80% de alcool metilico mais 20® 
de oleo de ricino; 2.a —  75% de alcool meti
lico e mais 25% de oleo de Ricino.

O raio de circulo de voo, deve ser de
15.92 mt. ou sejam em 10 voltas, 1 Km.

Acrobacia: Superficie total: 150 dm2;
motor com capacidade maxima de 10 c . c . ;  
carga maxima de 50 gramas por c . c . ;  compri- 
mentos dos cabos entre 15 e 20 metros, as 
manobras exigidos sao detalhadamente expli- 
cadas em capitulos futuros.

Team-Racer ou corridas de conjunto·. peso 
total maximo —  700 gramas; capacidade ma
xima do motor 2,5 c . c . ;  superficie total da asa 
e do estabilizador juntos, 12 dm2; secao mini
ma da fuselagem de 10 x c cm; tanque para 
o maximo de 10 c . c . ;  comprimento dos cabos
15.92 mt.

Rddio-Controlados: motores de no maximo 
10 c . c . ;  carga de sustentacao maxima de 75 
gramas por dm2; superficie maxima de 150 dm2.

Logicamente a regulamentagao da FAI e 
bastante extensa e minuciosa sendo que se al- 
gum dos leitores necessitarem de qualquer es- 
clarecimento, antes de que tenhamos abordado 
o capitulo de Regulamentos, e so nos escrever 
que responderemos com o maximo prazer.
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QUER VOAR ACROBACIA?
CLAIR SIEVERLING

Se voce e um principiante de U-Control ou se 
ja voa algum tempo sem contudo poder realizar 
loopings invertidos ou ainda se os faz, porem 
nao consegue manter uma distancia prudente en- 
tre o modelo e o ch5o, alegre-se... porque este 
artigo foi feito sob medida para voce e para 
todos aqueles que estao interessados em conhe- 
cer os segredos da acrobacia de precisao. Ainda 
no caso de que voce possa efetuar algumas das 
manobras elementares, lhe sugiro que siga as 
ordens que aqui indicamos, ja que ao realizar 
com exito a manobra, fica preparado pelo menos 
parcialmente, para realizar a seguinte.

fiste artigo nao fala sobre a gama completa 
que configura o tema acrobacia, ja que nao existe 
pessoa capaz de descrever a forma mais sensivel 
de fazer uma “ampulheta”, um “trevo de quatro 
folhas” ou um “oito quadrado horizontal” . Nossa 
finalidade e iniciar voce em algumas manobras 
elementares que lhe permitirao logo encarar com 
possibilidades de £xito, as manobras mais com- 
plexas.

Em primeiro lugar, analisemos o modulo a se- 
lecionar. Aqui vao as condigoes que deve reunii 
o moddlo ideal: l.°) — Envergadura de 1 a 1,10 
mt. com uma corda de 28 a 30 cmt.. 2.°) — Tan- 
que com a tomada na altura do carburador e pa
ra o lado exterior de voo. 3.°) — Motor de IS 
a 35 cc. 4.°) Helice de passo mediano. 5.°) — 
Asa exterior do circulo, mais curta que a inte
rior. 6.°) — Se o modelo incorpora flaps mqveis. 
sua envergadura poder& ser de 90/95 cmt. 7.°) 
— instalar guias para o push-rod se este vibra 
com o motor em marcha. 8.°) — Deve-se virar o 
leme de diregao para fora afim de manter a ten
sao das linhas. 9.°) — o movimento do estabi- 
lizador para cima e para baixo deve ser no mi- 
nimo de 30.°. 10.°) — Modelo com estrutura de 
asa feita com nervuras.

Se voce treinou bastante tempo com a manete 
e se sente confiante, um modelo de qualidade 
sera perfeitamente adequado, porem ao contrario, 
se voce sente-se inseguro opte por um tipo trei- 
nador que encontrara na praga, alguns com fu- 
selagem do tipo perfilado e outros com fuselagem 
simples do tipo caixao. E importante que o mo
delo que voce eleja, tenha ampla superflcie de 
asas com uma envergadura de 1 metro, sendo 
que em caso de dispor de flaps moveis, podera 
ser de 90 ou 95 cmt.

A corda da asa deve ser generosa. Atentos!... 
os modelos de combat© nao sao adequados para 
treinamento de acrobacia, desde que tenham sido 
desenhados para aquele fim.

Mesmo que o modelo tenha sido construido 
com muito cuidado, e sempre prudente localizar 
qualquer defeito que haja e corrigi-lo. Os oon- 
troles funcionam bem Utilize os melhores aces- 
sorios em seu sistema e instale-os cuidadosamen- 
te. Nao esquega que dies sao o coragao do mo
delo acrob£tico. Verifique logo que a pressao 
do ar nao seja capaz de veneer o estabilizador: 
se surgir este inconveniente, coloque guias ao 
push-rod para que nao flexione. A asa deve estar 
livre de empenagens que nao podem ser tolera- 
das, e o modelo deve voar bem, tanto em posigao 
normal como invertida. Se sua experiencia de 
voo e limitada, trate de que seus primeiros voos, 
sejam realizados perto de algum experiente. file 
dira se seu motor funciona corretamente em voo 
invertido, se a tens§o das linhas de voo e corre- 
ta, se o Centro de Gravidade esta correto para 
o tipo do modelo, se a resposta do mesmo aos 
controles e lenta. Se assim for, tera que por peso 
na cauda ou se for demasiado sensivel, colocar o 
peso no nariz. A centragem de um modelo de

U-control, e muito mais importante do que su- 
p5em os aficionados do esporte, e dai muitas ve- 
zes o fracasso ou dificuldades para chegar ao 
exito. Seu modelo deve ser centrado de forma 
que permita descrever clrculos fechados, a fim 
de salva-lo em uma manobra ruim, mas ao mes
mo tempo ser capaz de voar em linha reta sem 
vacilar. Portanto, deve ser sensivel mas estavel.. 
Para manter a tensao adequada nos cabos, ha 
varios metodos eficientes, tais como: colocar p£so 
na asa externa, inclinar o motor para fora ou a 
asa exterior mais curta que a interior. Qualquer 
destas alternativas ou sua combinagao, ajudara a 
manter ou aumentar a tensao das linhas de voo, 
mas sem exagerar. Eu utilizo motor 3° para fora 
e a asa exterior e mais curta que a interior, po
rem nunca mais de 5 cmt. e utilizo p&sos na asa 
de fora ate balancear o correspondente aos ca
bos de saida. Uma pequena inclinagao no timao 
de diregao, provou ser sumamente util e lembre 
que nunca deve utilizar nenhum tipo de elerons 
para corrigir empenagens ou para aumentar a 
tensao dos cabos, ja que o efeito muda ao inver- 
ter-se o modelo. Utilize um bom tanque de com- 
bustivel, desenhado especificamente para acro
bacia e coloque-o em seu modelo, com a tomada 
de mistura exatamente na altura do carburador 
do motor. O tanque assim mesmo, devera estar 
mais perto possivel do motor e em nenhum caso 
a distancia entre aquele e a tampa do carter 
deve exceder 2,5 cmt. Assegure-se que o neoprene 
de alimentagao nao apresent© curvas que pos- 
sam dificultar a passagem livre do combustivei. 
Se o motor funciona normalmente em voo reto, 
mas acelera no invertido, baixe o nivel do tan
que e vice-versa. Uma recomendagao a margem: 
Prefira para treinar, os cabos de ago trangado, 
em lugar de linhas de um so filamento (arames) 
ja que ao retorcer-se sobr© si mesmos os cabos 
deslisam com mais facilidade que o arame, ha- 
vendo assim melhores condigoes. Uma vez que o 
seu modelo funcione satisfatoriamente ,esta voce 
em condigoes de comegar o treinamento em acro
bacia. Desde que o modelo tenha sido provado 
exaustivamente, colocam-se de lado as falhas do 
modelo atribuindo-se a falta, aos erros de pilo- 
tagem. Portanto enquanto voce nao conhecer bem 
o seu motor, nao dev© tentar nenhum tipo de 
manobra. Preocupe-se em nao efetuar manobras 
com o tanque quase vazio o que pode provocar 
a parada do motor no momento do voo invertido. 
E evidente que voar com o moddlo direito apos 
sentir as emogdes dos loopings e bastante abor- 
recido, porem creia e boa medida em prol da 
sadde do modelo. Nao voe se o vento e dema
siado forte. Quando se encontrar no campo em 
uma situagao assim, nao se deixe levar pela im- 
paciencia. Se a intensidade do vento for mode- 
rada, pode realizar alguma atividade, procurando 
utilizar o vento em seu beneficio para manter os 
cabos tensos. Lembre-se que e sempre melhor 
voltar a casa com o modelo inteiro, que acompa- 
nhado com um montao d© pedagos de balsa. As 
decolagens devem realizar-se com vento a favor, 
ou seja, soprando desde a cauda. Tsto ajudara 
a manter as linhas tensas, enquanto o modelo 
se acelera. Com excessao feita da meia volta, 
todas as manobras restantes se efetuam com o 
vento soprando nas costas do piloto. O que sig- 
nifica que a apreciagao da diregao do vento de
ve ser o mais precisa possivel, ao realizar as ma
nobras. Se for colocado incorretamente em re- 
lagao ao vento, este far& com que o modelo 
afrouxe as linhas de voo .corn tendencia a nao 
sair bem das manobras. A meia volta e a exce- 
gao, ja que se inicia com o vento soprando no 
rosto do piloto.
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C O N D U C E S . QUE DEVE REUNIR O  TREINADOR IDEAL

, 10 r i corda de 28Envergodura de 1 i 
a 30 cms.
Tonque com o tornado no altura do carburador e para 
o  lodo externo de νόο.
Motor de cilindrada 19/35 
Helice de passo media no.
Asa exterior do circulo mais curta que a interior.
So o  modulo incorporo FLAPS moveis, sua envergodura 
podera ser de 90/95 cms.
Instalor guias para o push-rod se este vibra com o 
motor em funcionomento.
Deve-se viror o leme de direqoo pora fora, montendo 
o  tensoo dos cabos.
O  movimenfo da porte movel do estabilisodor para 
cima e para baixo deverb ser minimo 30°.
Modelo com estrutura de osa, de nervuras.

Z O N A  DE MANOBRAS 

EXCETO A  MElA VOLTA

IU G A R  O N D E  SE INICIA 

A  CORRIDA PARA DE C O IA G EM

SUBIDA VERTICAL

SOBRE A  CAB E^A INIC1ALMENTE RECUPERA^AO ALTA. 

BAIXE PAULATINAMENTE

O  V E N TO  M AN TEM  AS LINHAS 
TENSAS C O M  A  RECUPERAOAO

SUBIDA VERTICAL 
SEM NEUTRALIZAR

APLIQUE MAIS CONTROLE

PRIME RA METADE 

D O  O IT O  VERTICAL

LOO PIN G  NORMAL

Q U A N D O  O  M O DELO  PASSA A  VERTICAL 

APLIQUE CO NTROLE PARA BAIXO

COM ECE EFETUANDO 

UM A PASSADA NORMAL

V O O  INVERTIDO

ME IA VO LTA  SUAVE

RECOBRE O  V O O  HO RIZON TAL
RECOBRE O  V O O  INVERTIDO

LO O P IN G  INVERTIDO
MEIA VO LTA  INVERTIDA

9

1

*

*
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Mais adiante analisaremos o porque desta di- 
ferenga com o resto das manobras. Outra causa 
de acidentes em menor escala, e que alguns pi- 
lotos nao conseguem relaxar-se fisicamente. Mui- 
tas vezes logo apos o arranque do motor, decidern 
fazer o looping e dao voltas normals ate reunir 
a coragem necessaria e aplicar todo o controle 
acima com “mao de ago” empunhando a manete 
completando o looping mas, estatelando o mode- 
lo no chao. feste foi o metodo que usei e que me 
foi tao longo e custoso. Lembro a voces que o 
modelo em regra geral nao caira se controlado 
com calma. Comecemos pela decolagem: Prati
que ate conseguir subida suave, tomando o mo
delo a velocidade necessaria. A primeira mano- 
bra e a MEIA VOLTA, e a razao de se fazer 
esta manobra com o vento de frente e que se 
recobrara o modelo com o vento de cauda o que 
tende naturalmente a distanciar o modelo dc 
piloto, mantendo a tensao necessaria nas linhas 
de voo. Comece as subidas e picadas suaves, acen· 
tuando-se ate chegar na vertical, e aconselhavel 
que a iniciac§o e a volta do modelo a posigao 
normal nao se fagam com menos aue 4 a 4,5 
metros, ate que se familiarize com a manobra.

έ  interessante considerar como voce move a 
manete e como este movimento afeta o modelo. 
Voce aplica o controle para cima a fim de modi- 
ficar a trajetoria de voo horizontal normal para 
vertical, mas logo de voce conta ou nao, neutra- 
liza para manter o modelo voando verticalmente. 
Os controles continuam neutros quando o mode
lo passa verticalmente sobre a sua cabega e pica 
para o outro lado do circulo para recem aplicar, 
novamente o controle acima quando o modelo 
chega a altura de recobrar. Um grande erro dos 
pilotos inexperientes que, acreditam que o mo
delo voe horizontalmente com o controle neutro, 
e que para mante-lo em subida ou descida seja 
necessario manter constantemente o controle pa
ra cima e para baixo respectivamente. Agora vo- 
c£ compreendera que se aplica o controle para 
cima e para baixo unicamente para modificar a 
trajetoria do voo, desde que o modelo seguira 
logo na posigao que tenha adotado com os con
troles neutros.

A proxima manobra e o looping normal: Lem- 
bre-se que se faz com vento de cauda. Se voce 
domina a Meia Volta, nao tera maiores proble- 
mas. Deve-se comegar a uma altura nao menor 
que 6 metros, com uma subida suave, mas desta 
vez ηδο neutralize os comandos ao chegar o mo
delo na vertical, mas mantenha controle acima. 
O modelo passara da vertical a posigao invertida 
e como o controle se mantem para cima, o mo
delo seguira descrevendo sua trajetoria curva ate 
chegar a horizontal. Ai neutralize os controles a 
fim de seguir em voo horizontal normal. Lem- 
bre-se que a manobra deve ser suave portanto o 
controle acima nao pode ser exagerado. Os aero- 
modelos assim como os seus irmaos maiores, 
tambem entram em perda. Por isto e aconselha- 
vel utilisar todo o comando so em caso de ex
trema necessidade.

Um looping realizado com todo o comando pa
ra cima, levara o seu modelo a beira da perda, 
causando as temidas afrouxadas de cabo. Ο ηύ- 
mero de loopings por voo, devera ser limitado a 
um maximo de 10, ja que se voce exceder esta 
quantidade. pode causar o endurecimento das 
linhas tornando-se impossivel o controle do mo
delo.

A medida que voce vai adquirindo pratica, 
trate que os loopings sejam redondos, iguais em 
seu diametro e realizados no mesmo lugar. Esta 
pronto para os loopings invertidos?

Eles se efetuam iniciando a meia volta e quan
do o modelo passa por sua cabega, comece a 
aplicar o controle para baixo. Vera que aquele 
tende a alcangar a posigSo invertida; ao suceder 
isso, aplique mais controle baixo e mantenha ate 
que o modelo recobre novamente a posigao ho
rizontal. Quando tiver se familiarizado com a

D E  L E I T O R E S  ^

Agradecemos a todos os que nos escreveram 
e dentro do possivel responderemos com a ma
xima satisfagao, convidando ao mesmo tempo que 
continuem a nos solicitar pois e atraves das car
tas de nossos amigos leitores, com suas suges- 
toes ou perguntas que nos poderemos realmente 
prestar algum servigo ao modelismo brasileiro. 
Usem nossa folha de CARTA RESPOSTA CO- 
MERCTAL para tal, pois e a maneira mais sim
ples de recebermos noticias de todos voces. Mais 
uma vez o nosso muito obrigado!

HANS OTTO S TU R K EN

S. Gongalo do Sapucai —  MG

Parabens pela bela maquete e seus compo- 
nentes. Suas sugestoes foram transmitidas para 
a ATMA E REVELL respectivamente. Espero 
que sejam aceitas pois realmente acreditamos que 
fagam falta aos Ferreomodelistas. Quanto a 
ESTRELA procuraremos o departamento de H.O. 
para fazer sentir o pensamento do presado ami
go. Pena que as fotos nao se prestam para 
reprodugoes na revista mas a guardaremos co
mo uma recordagao em nossos arquivos. Com· 
tinue nos escrevendo.

A m igo  OSKAR de MOTORES W B

A pucarana —  PR

Realmente o motor da lancha “ Jackie S” de 
nossa capa n.o 1 esta com 15 cc. Gostariamos 
que quando realmente estiver pronto o projeto 
do motor WB maritimo, nos enviasse deta- 
lhes maiores para podermos informar os leito
res de SPORT MODELISMO. Sugerimos tam
bem a fabricagao de aneis para voltear o cabe- 
gote de seus motores comuns afim de circular 
agua jorrada pelas proprias helices do barco. 
Aguardamos suas noticias.

F E R N A N D O  P IM E N T E L

Av. Gomes F re ire  471 — GB

Recebemos seu cartao e agradecemos seus 
oferecimentos. Quando quizer nos envie algo 
sobre PLASTIMODELISMO que prazeirosamente 
publicaremos. Quanto a segao especializada va- 
mos verificar qual a possibilidade.

D E M 6S T E N E S  BR AG A

T iju c a  —  GB

Gratos pelas fotos. Vamos ver qual a possi
bilidade de reprodugao para o proximo mimero. 
Continue nos escrevendo e gostariamos de ve-lo 
em nossas pragas esportivas. Com um modelo 
tao belo e vitoria certa.

E impossivel mencionar os nomes dos amigos 
que nos escreveram para incentivar e elogiar 
nossa SPORT MODELISMO, sem cometer injusti- 
ga com alguns de nossos grandes modelistas.

Na realidade, estas palavras amigas devem ser 
dirigidas a nossos colaboradores, homens que 
fazem do modelismo um ideal acima de qualquer 
coisa.

A todos, em nome dos que dao tanto de si:
(Coni. pag. seguinie) MUITO OBRIGADO!
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manobra, fazendo o indicado para os loopings 
normals, tent© varios consecutivos, tratando de 
aperfeigoar a manobra. A esta altura, voce tera 
not a do que o modelo estando invertido, os co- 
mandos tambem estarao, o que quer dizer: o de 
cima e para baixo e o de baixo e para cima.

Os oitos horizontais e o voo invertido se apren- 
derao quasi simultaneamente, realizando primei- 
ramente oitos muito abertos, para os quais se 
aplica controle para cima como para fazer looping 
normal, mas neutralizando os controles, quando 
o modelo chega a posigao invertida com o seu na- 
riz apontando ligeiramente para baixo e come- 
gando a aplicar suavemente· controle para baixo. 
O modelo efetuara um looping invertido para 
recobrar sua horizontal. Uma vez que esta ma
nobra lhe seja familiar, comece a prolongar a 
trajetoria do modelo e voo invertido, mas ate que 
voce nao esteja bem a vontade, fique sempre 
pronto a baixar e recobrar o voo horizontal nor
mal. Quando estiver bem familiarizado com o 
voo invertido, podera tentar a meia volta inver
tida, iniciando a manobra com uma meia volta 
normal, mas fazendo a volta ao voo invertido 
aplicando controle para baixo. Deixe logo que o 
modelo corra meia volta novamente em voo ho
rizontal invertido e aplique controle para baixo 
a fim de realizar outra meia volta, mas recobran- 
do o voo horizontal normal desta vez. Se ate 
aqui o seu treino for realizado com exito, o res- 
to das manobras da gama da acrobacia nao tra- 
rao mais problemas. Nao quer dizer que o rest.o 
seja f£cil, ao contrario, ainda ficam as manobras 
mais complexas, mas voce ja sera capaz de con- 
trolar seu modelo em qualquer posigao. Aplican
do o que voce aprendeu, progredira rapidamente 
e em seu progresso, o treinamento e fator deci- 
sivo. Deixei para o final ,a manobra de aterrisa- 
gem que dentro do possivel deve efetuar-se com 
vento a favor, ja que este ajuda a manter o 
modelo no solo. Quando o motor der sinais de

corte, mantenha o seu modelo a uma altura apro- 
ximada de 6 metros. Isto lhe dara seguranga pa
ra planar o modelo ate a aterrisagem. Se o pla- 
nelo e longo, ajude a manter a velocidade do 
modelo descendo suavemente. Deve evitar-se por 
todos os meios mante-lo no ar com o motor pa- 
rado © menos ainda po-lo para cima. pois che- 
gara o ponto onde o modelo para praticamente 
no ar, se desloca e cai. Para terminar, e meu 
desejo que esta pequena contribuigao seja de 
ajuda pratica aos muito interessados em acro'- 
bacia e qu© nao sabem por onde comegar ou 
haviam experimentado dificuldades sem saber 
exatamente como supera-las.

ESTA DE LUTO O AEROMODELISMO  
BRASILEIRO

E com  profundo pesar que noticiam os o 
fa lecim ento de um dos m aiores entusiastas 
do aerom odelism o no Brasil e m uito espe- 
cialm ente na Guanabara, o nosso estim ado 
am igo CELSO FERN AN DES V IA N N A . P re- 
sidente da A C A  e m em bro da A B A , por 
m uitos anos labutou  incansavelm ente pe- 
lo  aerom odelism o, deixando entre nos um a 
lacuna que dificilm ente podera ser preen- 
chida. A  dltim a hom enagem  que lhe po- 
dem os prestar, e d izer em nom e de todos: 
M U ITO  O B R IG A D O  CELSO, PO R TUDO 
QUE FEZ p o r  N 0 S  e  q u e  d e u s  o  
A B E N C 0E .
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PREENCHA O QUESTIONARIO INTEIRO, DESTAQUE-0 DA 
REVISTA e APROVEITE A PAGINA COMO ENVELOPE. 

VEJA INSTRUCOES NO VERSO.

1 — QUAL A ATIVIDADE MODELiSTICA QUE PREFERE?

2 — PERTENCE A ALGUMA AGREMIA£AO?

3 — QUAL A SEQAO QUE MAIS AGRADOU?

4 — QUAL A DE MENOR INTERESSE?

5 — QUAL ASSUNTO GOSTARIA DE ENCONTRAR?

6 — PREFERE MAIS DESENHOS OU MAIS FOTOGRAFIAS?

7 — INFORME, SUGIRA OU CRITIQUE PARA PODERMOS MELHO-
RAR SPORT MODELISMO

Meu nome e __________________ ____ ______ ___ __________________
Data do Nascimenio ____ _________________ _____ ______________
Enderego ____________________ _____ _________ ________ ________

Cidade------------ ----------------------------- Estado____________________

Em caso de interesse na assinatura anual desta Revista (NCr$ 8,00) 
podera faze-lo por meio desta, informando apenas qual a forma de paga- 
mento usado. Se for cheque e favor emiti-lo em nome de Revista SPORT 
MODELISMO, pagavel em Sao Paulo, e remete-lo para Caixa Postal, 12.235

Enviei o valor de NCr$ 8,00 por intermedio de:



COLE AQUI

CARTA RESPOSTA 
Auiorizacao N.° 775 
Poriaria N.° 40 
De 14-4-67 
SAO PAULO

i

C A R T A  R E S P O S TA  C O M E R C IA L
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Revista SPORT MODELISMO
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DOBRE AQUI
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"ConfaderagSo Brasileira de Aeromodelismo"
As reunioes da COBRA e F. P. M. por moti- 

vos alhsios a vontade de seus Diretores, passou 
provisoriamente a serem efetuadas no mesmo 
horario e nos mesmos dias ja marcados, na re- 
dagao de SPORT MODELISMO onde os aeromo- 
delistas tern portas abertas para quantas vezes 
formos solicitados.

A F. P. M. INFORMA
Em sua dltima reuniao, decidiu a Federagao 

Paulista de Modelismo marcar para a data de 
3 de Junho na praga d© esportes do C. A. S. A. 
CLUBE DE AEROMODELISMO DE SANTANA)
uma grande competicao de U-controle destinada 
a modelos de COMBATE. Foram admitidos mode- 
los com motor 15/19 e 29/35. Congratulamo-nos 
com os diretores da F. P. M. por darem aos afi
cionados do COMBATE, a compet.igao de cunho 
cficial que tanto desejavam. O COMBATE ao 
nosso entender e o maior espetaculo que o aero
modelismo pode proporcionar aos praticantes e 
ao publico.

Os regulamentos para tal competigao sao os 
seguintes:

Motor: 29/35 ou 15/19 — cabos: 18 ou 15,92 — 
circulo central com 3 metros de raio — faixas 
de papel costuradas com 1 metro de barbante e 
2 metros de papel — Sao feitas eliminatorias 
com chamadas de 4 concorrentes por vez — cri- 
terio para notas: 1, ataques, 2, cOrtes, 3, morte. 
Os voos de dorso so sao admitidos quando com-

binados previamente, sendo permitida apenas uma 
volta para manobra. Os voos na altura do 6m- 
bro, uma volta para manobras somente. A co- 
lisao desclassifica o causador. Se o concorrente 
sair com os dois pes fora do circulo central e 
desclassificado. Os tempos sao os seguintes: 
2 minutos para partida; 5 minutos para o 
combate ;1 minuto de parada permitida findo 
o que o modelista sera desclassificado. A ordem 
de voo sera de piramide sendo cortados os “BY” .

SPORT MODELISMO ESTEVE PRESENTE 
DE GCIAS

De parabens o Estado de Goias, pela fundagao 
da FEDERAL AO GOIANA DE AEROMODELIS
MO, cujo presidente e o Sr. Sergio N. Hezin. 
Esperamos receber o Calendario Esportivo da 
novel entidade para publicarmos em SPORT MO
DELISMO. Para os que desejarem informagoes 
da F. G. A. a caixa postal έ 1526 em Goiania, GO.

FINALMENTE EOLO CARLINI 
DETERMALIZOU

R ealizou-se no dia 25-5-67 o en lace m a
trim onial do conh ecido aerom odelista 
E olo Carlini com  a Srta. L elia  Sam paio 
Leite. A  cerim onia religiosa com pareceram  
todos os am igos do casal, bem  com o enor- 
m e grupo de aerom odelistas que nao acre- 
ditando na noticia  quizeram  ter a prova 
real. F inalm ente o E olo casou! Um  m ilhao 
de fe licidade e o que desejam os e a espe- 
ranca de que nao tenham os perdido, mas 
sim ganho, um a aerom odelista. Parabens 
E olo e Lelia.

A E R O M O D E L I S M O

1-A, 1-B, 1-C —  Gira Modelos 2 —  Junior STD 3 —  Primario POP

4 —  Primario LUXO  5 —  Delta 6 —  Caga NUVENS 7 —  SABIDO

8 -  DUMBO 9 Senior Extraviador 10 Extraviador 1000 11 —  G AIVO TA

SflTELITE

ecRosacia
MOIOSES 2.5 CM

IAN DIA
12 - MOSQUITO 13 -  FAISC A  14 -  PAULISTINHA 15 - W ACO CABINE A V  R l °  B R A N C O ,  1 5 6  - S /  L O J A  2 1 2

T E L .  4 2 -9 4 6 9  -  R I O  D E  J A N E I R O  - G U A N A B A R A

S M  J U N H O  D E  1 9  6 7 57



Sob os auspicios da MANUFATURA DE 
BRINQUEDOS ESTRELA, realizou-se na Gua- 
nabara a tao esperada 12 HORAS. A pista uti- 
lizada foi a da AUTORAMA CENTER TIJUCA 
com 42 mt. tendo participado as Escudeiras de 
Sao Paulo (3 )  e Rio (5 ) .  O revezamento nas 
guias foi feito de cada hora e meia. As equi- 
pes foram constituidas da seguinte maneira
1 —  SCORPIUS: S .P . chete da equipe —

Evaldo Almeida; carro Lola T70 ameri- 
cano; pilotos: ARINTO, BIE, OSCAR, 
JAMES, LUIZ ANDRE.

2 —  CAVEIRA: S .P . chefe da equipe —
Celso Barral; carro Mecon Lola —  na- 
cional; Pilotos. RONALDO, MALZONI, 
NEY, FERNANDO.

3 —  TOFiKE: S .P . —  chefe da equipe —
Tutti; Pilotos: CELSO, KIKO, LICIO —  
carro: Mecon Lola —  nacional.

4 —  MONZA: Rio —  chefe de equipe —- Ro
naldo; carro —  Mecon Lola; Pilotos: PE
DRO PAULO, TUFI MERIS, RENATO 
CARNEIRO, CARLOS AUGUSTO, CAR
LOS DANIEL.

5 —  MARTE: Rio —  chefe de equipe —
Wladmir; carro: Mecon Lola; Pilotos: 
SERGIO, GUILHERME, FRED, CRIS- 
TIANO.

6 —  PUMA: Rio —  chefe de equipe —  Paulo
Roberto; carro Lola T70; pilotos: TITO, 
PAULO ROBERTO, PEDRO ERNESTO, 
JOSE MARCOS, ARTHUR COSTA E 
SILVA, ANDRE COSTA E SILVA, CE- 
ZAR MANOEL, SAINT CLAIRE SENNA 
e CELIO SENNA.

7 —  URUBU: Rio —  chefe de equipe —  RU-
DYARD B. TRINDADE; carro Mecon 
Lola; Pilotos: ALBERTO. ALFONSO, 
MARCOS, ADALBERTO, ANDRE.

8 —  TANGA: Rio —  chefe de equipe —
Tota; carro carreteira; pilotos: AMARAL, 
MIGUEL, CELSO, MARCIO, ACYR.

A elassificaeao foi a
1. ° —  Monza —
2. ° —  Marte —
3. ° —  Pluma —
4. ° —  Urabii —
5. ° —  Tanga —
6. ° —  Scorpius —
7. ° —  Torke —
8. ° —  Caveira· —

seguinte:
3 .389 voltas
3.351
3.125
3.123
2.853
2.772
2.641
2.640

Os paulistas correram sob protesto, alegan- 
do que o regulamento um tanto diferente do 
existente em S. P. foi entregue ao Representante 
Snr. Evaldo Almeida, somente 24 horas antes da 
competicao, nao dando tempo para que fizes- 
sem a substituigao dos pneus permitidos ou 
seja, banda a vontade (muito maior) quando 
por regulamentos eles usam de 10 mm. Outra 
queixa foi a de que as baterias ( revezamentos) 
foram feitos de 45 em 45 minutos ao inves de 
1:30 como havia sido determinado, prejudican- 
do principalmente o 2.o classificado que tinha 
otimas chances de disputar o premio maior, sem- 
pre em evidente recuperagao.

O mais novo piloto foi o Luiz Andre de 
S. P. com 13 anos e o mais idoso foi o Ney 
tamb6m de S. P. (52 anos).

As presengas mais notadas foram as se- 
guintes: Andre e Arthur da Costa e Silva, netos 
do Presidente da Repfiblica; Malzoni ( SP), so- 
brinho do famoso estilista e fabricante de ear- 
roceria DKW  Malzoni; os campeoes: Evaldo 
Almeida (1964); Bie (1965); Arinto (1966); 
o  ' tampeao paulista Moraes; Renato Carneiro 
Lopes, vencedor do 2.o Campeonato de Ases 
do Autorama 1966; Ronaldo, campeao do l.o  
campeonato de 1965; Tufi Meris, campeao de 
Petropolis, cireuito de 1966; Arthur Costa e Sil
va, campeao Forga Livre, cireuito Petropolis 
1966.

Uma das maiores criticas foi quanto a per- 
missao para correr o carro da Equipe TANGA, 
pois a carroceria tinha um mau aspecto, nunea 
se assemelhando a um carro modificado. Nao 
deveriam os organizadores permitir este tipo 
de carro pois alem do mais trazem um mau 
exemplo para os novos modelistas.

Os paulistas um tanto decepcionados com 
suas atuagoes e ma sorte, agradeceram pela 
forma como foram recebidos e tratados, apenas 
esperando por uma revanche que acreditam 
sera marcada brevemente e provavelmente para 
12 horas.

nossas ■ 
CORRIDAS
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Tecnica dos M ini-Carros

Tragao central, lateral, guia em haste flu- 
tuante, suspensao etc., estas e muitas outras pa- 
lavras sao frequentemente usadas quando pilotos 
de mini-carros reunem-se a conversar em uma 
loja.

As caracteristicas definidas com esta termi- 
nologia, sao a miude, a razao de voce escolher 
para comprar um certo chassis, um “ kit”  ou 
um carro ja pronto em lugar de outros.

Mas, como voce esta seguro do que elas real- 
mente significam?

Vamos analisar dentro de nosso conhecimen- 
to, os fatores que afetam e caracterizam as 
qualidades de manobra de seus carros.

Jbste conhecimento e de absoluta necessidade 
se voce deseja veneer concursos. Nos tenta- 
remos descrever exatamente o que acontece na 
pratica em vez de falarmos sobre teorias.

Voces, engenheiros e fisicos sao perfeitamen- 
te bem vindos ao aplicar as formulas e teorias 
corretas que desejarem . Porem, muitos de nos, 
estao mais interessados com o que acontece na 
pratica.

Muitos carros comprados prontos ou em 
“ kits” , comportam-se durante uma corrida, nas 
retas, de maneira facil e correta. Porem ser& 
ao tentar fazer a primeira volta no fim da reta 
ou, quando seu carro sacudir atraves de uma se- 
rie de esses, que voce comegar£ a pensar so
bre sua real performance. A fig. 1 ilustra os 
dois pontos basicos do desenho do chassis de um 
automodelo.

No primeiro, a distingao entre tragao central 
e lateral. No segundo, analisamos que a distfn- 
cia entre eixos, largura da bitola, peso, locali- 
zagao do pino da guia (D sobre o desenho), sao 
todos identicos para ambos os chassis. Nos de- 
vemos presumir que as engrenagens, diametro de 
pneus, dureza dos mesmos, material e monta- 
gem, tambem o sao.

Todos estes itens produzem uma performan
ce do carro e devem ser analisados quando vo
ces estiverem comparando um chassis ao outro, 
e cada modificagao ou substituigao, devera ser 
feita de cada vez, do contrario voce nunca sa- 
bera o que fez seu carro ter um rendimento me· 
lhor ou pior. A figura 1 entao, ilustra a diferen- 
ga que voce pode esperar de 2 carros identicos, 
quando um tern o motor montado numa posi- 
gao lateral (o eixo do motor paralelo ao eixo do 
carro) e o outro tern posigao central (o eixo do 
motor em angulo de 90° ao eixo do carro).

O chassis lateral (desenho a esquerda) con- 
centra a parte mais pesada do carro, o motor, 
muito proxima ao eixo traseiro. O centro da 
gravidade (CG no desenho) e 2 3/4 do pino da 
guia. (aprox. 7 cms.)

Este centro de gravidade, incidentalmente e 
o ponto no qual agem todas as forgas do carro 
e o centro exato do peso total do carro. O
centro de gravidade sobre um carro identico 
mas com um motor central, e mais para frente. 
A distancia do centro do pino da guia ao centro 
de gravidade e de 2 3/8”  (aprox. 6 cms.)

Ηά um niimero de fatores que influenciam 
um modelo de carro quando esta correndo numa 
curva; mas, para nosso proposito, neste artigo, 
vamos isolar o fator mais importante — a forga 
centrifuga — que έ a que tenta deslocar a parte 
traseira de qualquer carro para o externo da 
curva.

Nos dissemos em nosso desenho que ambos os 
carros de tragao, central e lateral, pesavam o 
mesmo. £les, porem, nao se comportarao igual- 
mente: o lateral derrapar£ mais que o central.

Ηά mais forga centrifuga com o lateral porque 
ha mais brago de alavanca na forga centrifuga.

Segue

MOBRAL
O S
N O  V O S  
P N E U S  ^

S I L I C O N E
Uma mistura de Silicone e Butil 
proporciona uma aderencia melhor 
Podem ser retificados com esmeril 
fino quando ambos em τοίαςάο 
contrdria entre si, permitindo al- 
terar o diametro, a largura ou os 
contornos.

M O B R A L
RUA MARQUES DE ITU N.° 155 
S A O  PAULO -  BRASIL
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Mesmo sendo iguais em varios pontos, um 
lateral derrapara antes que um central o faga. 
Esta e uma das razoes porque os laterals sao 
considerados mais “ criticcs” para serem guia- 
dos, do que os que possuem motor central. 0 
lateral, porem, tendo mais peso sobre os pneus 
tiaseiros, tern por isso mais tragao; portanto, 
na pratica, ha somente uma pequena diferenga 
em manejar um central e um lateral.

Este possui rodas dentadas cilindricas mais 
eficientes e permite tambem que voce monte um 
interior completo no carro.

Os carros Cox e as series do Russkit Carrera, 
sao exemplos de “ kits” que tiram vantagem do 
tipo de chassis com tragao lateral, para incluir 
um interior detalhado.

O desenho da pista tambem afetara a pilo- 
tagem do carro.

Os carros laterals sao mais eficientes sobre 
pistas de curvas inclinadas onde sua tragao ex
tra, resultante do mais peso sobre os pneus 
traseiros, ajuda a evitar que a tr-seira do carro 
derrape facilmente.

A maior parte dos chassis, dos kits e carros 
ja prontos da escala 1/24, agora se caracterizam 
por um “ brago flutuante” na guia ou por sus- 
pensao de molas. Qualquer entusiasta de corri
das conhecido como “ Drag Racer” , sabe que uma 
parte posterior pesada demais, tern a tendencia 
para provocar o levantamento das rodas ante- 
ri'res na aceleragao. Estas rodas ao levanta- 
rem-se aumentam a tragao das traseiras por 
transferir boa parte do peso do carro para as 
mesmas.

Em geral o centro de gravidade ou ponto de 
balanceamento nos modelos de carros, tambem 
esta um pouco atras da linha do centro, ou me· 
tade do carro.

Os corredores de modelos de Drag, devem 
ser credenciados ccm a invengao do brago flu
tuante. Eles perceberam que os automodelos 
levantavam suas rodas dianteiras da mesma for
ma que um carro Drag verdadeiro o faz. O 
problema com os .modelos era que a guia estava 
anexada ao chassis e levantava da fenda quando 
o carro realizava uma arrancada violenta como 
nos mostr a fig. 2.

O chassis rigido e realmente mais adequado 
para um carro pesado 1/24 e para muitos dos 
escala 1/32 onde ha pequena tendencia para le- 
vantar da pista os pneus da f rente, quando 
fortemente aceleradas.

Os automodelos com brago “ flutuantes” como 
mostra a fig. 3, tern a guia anexada a um brago 
“ articulado” que deve ser pesado ou com molas 
para forgar a guia para baixo, dentro da fenda, 
mesmo quando a frente do carro levanta-se da 
pista.

O brago flutuante e essencial para a ma
xima performance de qualquer chassis late
ral. Tem-se tornado uma necessidade em quase 
todo carro escala 1/24, devido a alta forga e 
torque dos mais recentes motores rebobinados.

Outra vantagem nao tao obvia do brago de 
alavanca, e sua habilidade para conservar a 
guia na fenda sobre uma pista acidentada ou 
com ondulagoes, quando ambas extremidades do 
carro podem erguer um pouco da pista.

O chassis articulado (fig. 4), e baseado no 
“ drop chassis” da Dynamic Model. Este dese
nho e um pouco diferente do convecional chas
sis com alavanca so na guia, porque ele articula 
o chassis no meio, permitindo o peso das rodas 
dianteiras conservar a guia na fenda, mesmo 
que a aceleragao e o torque levantem a frente 
do carro.

O corpo em ambos os tipos “ brago flutuante” 
e “ chassis articulado” , e anexado rigidamente a 
metade do chassis que leva o motor. Assim, o 
peso do corpo pode evitar que a frente do carro 
levante fora da fenda. O “ chassis articulado”  
atua muito parecicjo ao chassis “ brago-flutuante” . 
O peso extra do conjunto eixo-rodas-pneus dian- 
teiros, conservam realmente a guia na fenda.

- GO
Segue
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JA N A P R A C A - 
A DISPOR!

OS MAIS NOVOS LANCAMENTOS

TODOS EM ESCALA 1/72

FOCKE-WULF 200C CONDO

Caracteristicas: 45,35 cm de envergadura de asa. Helices, rodas, por
ta do compartimento das bombas e comando moveis. 4 Bombas extemas. 
Torre do artilheiro rotative. Trem de aterrisagem de duas posiqoes. Fi
gures de piloto, co-piloto e artilheiro. Insignias alemas oficiais.

H.639 GRUMMAN F4F-4 WILDCAT

.Quando os Japoneses atacaram a Ilha Wake, somente quatro Grum
man F4F Wildcat (Gato Selvagem) podiam voar. Durante duas semanas 
eles ficaram no ar quase que continuamente. Em duas semanas, eles afun- 
daram navios e destruiram muitos avioes inimigos.

H.840 BELL P-39 AIRACOBRA

Um respeitado aviao-caqa de ataque a terra da 2.a Guerra -Mundial, 
o Bell P. 39 Airacobra era olhado como um aviao de pilotos que pudessem 
aguentar os rigores de um assalto em babca altitude. Possuia um dos 
maiores canhoes jamais montados em um aviao monomotor, com 37 mm 
de calibre.

fLS4I NAKAJIMA KI-43 HAYABUSA

Apelidado “Oscar" pelos Aliados, o Nakajima 41-43 foi o “civalo 
de batalha" da Forqa Aerea Japonesa, e foi construido em malor niiraero 
do que qualquer outro aviao militar niponico. A  maioria dos “ases”  japo
neses creditavam seus sucessos a este aviao.

1111111· A  1 / I 1 / Λ  | . a *
A . K I K O L E R A  VENDA NAS

HlllUlllllll c o m . e in d . d e  p l a s tic o s  s/a BOAS LO JAS
DO RAM O

EST. DA GUANABARA C. P. 3807 ZC-00
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Tanto o rigido como o chass's com brago flu- 
tuante, variam significantemente no desenho, mas 
todos permitem o peso do corpo ou chassis para 
ajudar a conservar a frente do carro na pista. 
Muitcs tambem isolam vibragao... mas, isto e 
outra estoria.

Ate aqui nos temos falado sobre o local do 
motor (central ou lateral), chassis rigido ou arti- 
culado.

Agora falaremos um pouco sobre as rodas 
dianteiras do carro que tambem afetam sua es
tabilidade e performance. Quando sao correta- 
mente alinhadas as rodas e pneus dianteiros aju- 
dam a manter amplo apoio de base e suportam 
nos cantos auxiliando o carro a nao tombar.

Numa curva relativamente fechada, por 
exemplo, com menos de 25 cms. de raio, os 
pneus na parte externa da curva viajarao apro- 
ximadamente 27,5 cms., enquanto que os internos 
22,5 cms. de raio.

Numa volta de 180°, os pneus externos de- 
vem rodar cerca de 173 cms. enquanto os inter
nos somente rodam cerca de 141 cm s!

έ  obvio que as rodas e pneus internos ou 
externos devem ser “ derrapantes” desde que cada 
roda interna e presa a cada roda externa pelo 
mesmo eixo. £ste e o motivo pelo qual as
rodas dianteiras rodando independentemente tor- 
naram-se tao populares.

Com as rodas da frente virando livremente, 
o carro pode rodar numa curva sem que as 
mesmas patinem deixando faltar o necessario 
apoio; normalmente o carro derrapa na curva com 
a cauda para fora.

Isto tern o efeito de aumentar ligeiramente 
o raio teorico da curva, e as rodas dianteiras 
estando em velocidades diferentes e rodando in
dependentemente, melhoram a estabilidade do 
automodelo facilitando seu controle. A ideia das 
rodas girando independentes, tambem se aplica 
as traseiras, mas em manor extensao desde que 
quase todos os modelos de carros derrapam nas 
curvas, conduzidos em velocidade de compe- 
tigao.
62

Na teoria o diferencial como aqueles de car
ros em tamanho natural, melhoraria o maneja- 
mento do modelo. O diferencial permitiria as 
rodas traseiras girar uma· mais rapida do que 
a outra, percorrendo cada uma seu percurso de 
distancia e marcha diferente.

Infortunadamente, porem, a fricgao e o peso 
extra do diferencial cancelaria a maior parte 
dos beneficios que ele trouxesse. Numa pista 
extremamente sinuosa, especialmente com boa 
tragao, um diferencial seria de uma ajuda real.

Um dos desenvolvimentos mais recentes na 
engenharia dos chassis dos mini-carros e o uso 
com sucesso, das rodas dianteiras com molejo 
independente. A velocidade do carro e a mes- 
ma forga centrlfuga sobre a qual nos discuti- 
mos antes, combinam para tentar derrapar “ um 
pouco” quando elas entram na curva.

Um carro bem pilotado rodara nas curvas 
da seguinte maneira: se a derrapagem e sufi- 
cientemente delicada, a guia permanece na fenda 
e o carro continua, porem se o carro derrapar 
excessivamente, a guia, o brago-flutuante e tudo 
salta fora da fenda da pista.

O ponto mais importante aqui e que o carro 
deve derrapar ao menos um pouco para fazer a 
curva. Para faze-la mais depressa, voce deve 
encontrar o metodo para evitar que o carro der- 
rape demais.

O primeiro passo para uma suspensao dian- 
teira independente, e por um pino ou articulagao 
em cada metade dos eixos dianteiros para que 
as rodas estejam livres para mover acima ou 
abaixo sem afetar o resto do carro. Se voce 
adicionar uma mola pressionada levemente para 
baixo em cada metade do eixo articulado dian- 
teiro, nos entao estaremos trabalhando com sus
pensao dianteira.

As rodas da frente entao suportarao sua parte 
do peso total do carro, para auxilia-lo a dimi- 
nuir a derrapagem e elas continuarao a provi- 
denciar uma necessaria estabilidade.

Se a pressao da mola for correta, a roda ex
terna da frente ajudara um pouco quando o 
carro entrar na curva, evitando a capotagem. 
Quando os pneus traseiros tern uma soma cor
reta de tragao, o carro derrapara menos, a guia 
permanece na fenda por um tempo maior, dando 
um pouco de velocidade extra nas curvas.

Com a pressao da mola ajustada, um carro 
com suspensao dianteira independente, passar£ 
muitas vezes a frente da um chassis rigido.

Voce encontrara nas casas comerciais es- 
pecializadas algumas versoes de suspensao dian
teira independente ou voce mesmo poder& de- 
senha-la.

U L T I M O S  %  
L A N ( p A M E N T O S

Rapidas olhadas aos novos itens apresentados 
pelas inddstrias internacionais, referentes aos mi
ni-carros:

★  Duas palavras sobre os novos langamentos 
por Model Rectifier Corp.

Apresenta um controlador de resistencia varia- 
vel, muito diferente de qualauer outro ja pro- 
duzido. file permite a voce por sua propria resis
tencia em qualquer ponto entre 4,5 e 15 ohms.

Leva tambem um fio especial que, virtualmen- 
te nao acrescent.a resistencia ao circuito.

★  A MRC ainda adiciona outro Porsche Carre
ra a sua linha.

£le e potent© pelo novo mancal Mabuchi, oleo- 
so e pequeno. O corpo e um dos mais leves, o
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mais detalhado dos corpos injeto-moldados ja lan- 
gados. Acrescentado a tudo isto, temos o motor, 
engrenagens e o eixo traseiro, todos com suspen-
sao em molas. E observe isto....... a suspensao
e ajustavel.

★  O novo Offy escala 1/24 do MPC e uma 
maquina de peso super leve, de construgao “mo- 
nocoque”. O eixo dianteiro e suspenso do corpo 
e o eixo traseiro e projetado no grupo do motor.

O motor High-Rise apresenta uma armadura 
micro-balanceada.

★  Ron Mura completou seu programa de tes
tes para converter o novo mancal dentro de uma 
forma nova de re-enrolamento. Solicitado a ser 
urn motor de 2/4 volt e apontado rigor-osamente 
“tiro quente" na corrida comercial, e chamado 
GT 150.

★  O novo contador de voltas da Revell e um 
projeto eletro-mecanico que vem com chave es
pecial de 12 volts, para cada segao de pista. 
Marca voltas apos voltas na corrida. Ele regis- 
trara acima de 50 voltas por pista e e realmente 
de facil leitura.

★  Novo Black Streak do Pactra, feito em do:s 
pianos, armadura dinamicamente balanceada, de 
precisao baseada em “observagao” de um dos me- 
lhores pilotos do pais. Os pontos sao regulados 
eletronicamente.

Cada comutador e maquina ajustada antes da 
montagem final, para prevenir escova solta. Cada 
um e construido sob encomenda pela fabrica pa
ra a maxima performance.

★  Langamento de 3 novos chassis da Cox. Dois 
sao feitos de leve magnesium, e vem com pneus 
fechados em envolucros plasticos, e trazendo en- 
caixe de motor, e ajustavel para qualquer pro- 
porgao de engrenegem e para o medio ou grande 
Mabuchi.

O outro e o novo chassis tubo niquel-prateado, 
de estrutura linear e adaptado para o motor Cox 
Nascar ou o grande Mabuchi.

★  Os automodelistas “caseiros” encontrarao no 
novo livro da Atlas, muito auxilio em desenhar 
pistas e construir tragados simples. Eles dao a 
voce 12 pianos diferentes para 2 e 4 pistas com 
tubulagoes para fios, completos diagramas e uma 
lista de elementos necessarios para cada uma. 
Atlas Tool Co. Inc., 378 Florence Ave., Hillside, 
New Jersey 07205.

★  O Cox Mark 7, controlador de mini-carros, 
e o linico construido com 4 resistencias forne- 
ce-ndo 5, 71/2, 10 e 15 ohms. Voce escolhe a re- 
sistencia que quiser, “mudando” o seletor sobre o 
centro do manejador.

Plugs sao incluidos. Ele protege a quebra de 
circuito.

★  REVELL entrara em disparada revolucionando 
o automodelismo. Importara varios tipos de car- 
ros e pistas sobre os quais falaremos nos pro- 
ximos mimeros de Sportmodelismo.

Langamentos “quentes” da Revell sao: O porta 
avibes U S S Wasp, de 50 cmt., trazendo urn 
helicoptero Sikorsk, um foguete Gemini e ele- 
vadores; o aviao C 130 B “Hercky Bird”, o co- 
nhecido Hercules, e ainda o HMS-Victory, repro- 
dugao da fragata de Lord Nelson.

UMA "CHEETAH" PARA AUTORAMA
ESTR£LA sempre grande em seus langamentos 

continua desenvolvendo a indhstria nacional de 
automodelismo, apresentando o novo GT 
CHEETAH em escala 1/32 que esta sendo ooloca- 
do a venda neste mes. Pode ser encontrado em 
kits ou montado. Possui motor Super 100, e Su
per Forga 100.

A ESTReLA langa um novo catalogo especial- 
mente para demonstragao de seus autoramas.

COROAS EM DESFILE
Diretamente da Guanabara nos informa a 

HOBBYCENTER sobre seus novos langamentos:

TRENS ELETRICDS H O

AV. RIO BRANCO. 156 
SI L O JA  N° 212 

TE L  42-9469-R IO  DE JANEIRO

Segue
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Coroas Side-winder (lateral) de metal, possuindo 
de 40 a 50 dentes e em 10 tipos.

Coroa e pinhao do tipo Bivel nas medidas 
3x1-3,5xl-4xl.

Pinhbes: 078-091-093 que servirbo para qualquer 
tipo de motor.

Eixo novo com rebaixo em diferentes tipos de 
rosea e com ate 75mm. de comprimento.

Saca-pinhao de tipo ferradura feito em ago es
pecial temperado e niquelado.
★  ROLY-TOYS acha-se em grandes preparativos 
para a chegada do sr. J. E. Stevens, Gerente Geral 
de Exportagao da Lesney Products x Co. Ltda. de 
Landres, famosa firma fabricante dos “Match
box”. file vir£ ao Brasil, afim de obter melhor 
contato e conhecimento de nosso mercado, trazer 
varias novidades e estudar com ROLY TOYS so- 
bre ampliagoes na indiistria de miniaturizagao de 
carros.
★  Produtos MINI-CAR informam ao nosso dire- 
tor, que esta a venda um novo extrator e colo- 
cador de pinhao, tipo, Cox, todo niquelado.

Observando a maleabilidade e pouca durabili- 
dade das coroas de miepropileno p-ostas a venda 
anteriormente, MINI CAR langa o mesmo produ- 
to em material de maior dureza e melhor agao.

Sempre procurando atender aos aficionados do 
automodelismo o melhor possivel, dispbe-se a 
aceitar reclamagbes sobre as primeiras coroas lan- 
gadas, e que serao atendidas em sua loja a rua 
24 de maio ou em seus revendedores.

HIST6RIA MONSTRUOSA
A foto, tirada pelo Life, nos mostra k frente de 

velhas pegas de automoveis, a figura excentrica 
de Ed Roth, criador de interessantes carros de 
corridas, fi chamado de “Big Daddy” e suas lou- 
cas criacoes sao consideradas geniais pelos jovens

corredores, tambem conhecidos nos E.E.U.U. co- 
mo “Drag Racers” .

Roth comegou seu trabalho hk 15 anos, cro- 
meando e colorindo vivamente com tintas espe- 
ciais, para-choques, aros de pneus, maganetas de 
cambio etc., em carros de amigos e outros jovens 
que assim como ele proprio gostavam do espor- 
te.

Como o negocio tomou-se apreciavel, decidiu 
construir ele proprio os carros com pegas postas 
de lado no ferro velho, e, acrescentando as mais 
aloucadas variagoes que, com o tempo, tornaram- 
no o idolo “Big Daddy”.

Em 1959, quase por acidente, Roth entrou para 
um comercio de “monstros” . Pintando um emble- 
ma para um dos clubes dos drags, Roth distor- 
ceu horrorosamente os retratos de cada membro. 
As monstruosidades admiradas, tornaram-se ime- 
diatemente conhecidas. Isto levou-o algum tem
po depois ,a desenhar uma linha de monstros.

A REVELL MODEL COMPANY, que produz 
kits de plasticos desenhados por Big Daddy, ago
ra langa seus carros monstros, com grande acei- 
tagao.

Alguns como Mr. Gasser, vem guiando automo- 
veis, outros em bicicletas e os pertencentes a 
familia “Fink”, surgem nas mais diversas expros- 
sbes.

Desde Novembro, quando foram langados os 
modelos, mais de 3 milhoes de criaturas ja foram 
vendidas. Elas foram criadas para os jovens afi
cionados, que encontram nelas as fantasticas lou- 
curas pelas quais sao atraidos devido k imagina- 
gao fecunda da idade.

A REVELL distribui agora no Brasil toda a se- 
rie “monstruosa” que se acha a venda nas casas 
especializadas.

Conhega os Surfink, Angel Fink, Mr. Gasser, 
Scuz Fink, e tornem-se amigos, fistes monstros de 
ie-ie-ie s§o barras limpas!
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Federa?ao Paulista de Modelismo 
Regulamenta5ao Geral Para As Competicoes 

De
“ AUTOMODELISMO”

INTRODUCAO

O presente Regulamento Geral foi elaborado a 
fim de permitir as atividades competitivas de 
“Automodelismo” no Estado de Sao Paulo, e, 
eventualmente, as competigbes interestaduais, re- 
gulamentando e disciplinando, a fim de que pos- 
sa se alcangar de maneira razo&vel, uma equi- 
paragao de valores e uma igualdade de condi- 
gbes tecnicas entre os concorrentes.

Elaborado em 1.964, quando o mercado nacio- 
nal ainda nao podia suprir os artigos em igual
dade aos estrangeiros ,tem agora est© Regula
mento, alguns itens suspensos em face do novo 
desenvolvimento comercial.

Pedimos a compreensao e o acatamento disci- 
plinado das regras abaixo, fruto de experiencia 
e estudos, para as inevitaveis modificagoes ela- 
boradas pela F.P.M ., em colaboragao com os 
representantes das Escuderias ou Clubes filiados 
a F.F.M.

CAPITULO I — DOS CARROS
Ariigo l.° — Os carros deverao estar dentro da 

escala indicada para cada prova sendo que atual- 
mente, limita-se a escala de 1:32.

§ unico — A escala 1:32 sera aquela em que 
disputarao no Campeonato Paulista, os elementos 
licenciados pela F.P.M.

Ariigo 2.° — A tolerancia de erro para a escala 
sera considerada por decisao oportuna da Dire- 
toria Tecnica da F.P.M. cada vez que se tornar 
necess^rio, e com relagao a cada categoria de 
carros e classes dos concorrentes, nao superando 
em qualquer caso o valor de 5% para menos 
ou mais.

§ tinico — Algumas fabricas nao obedecem ri- 
gorosamente a escala, havendo uma faixa que 
obedece entre 1:30 a 1:35; isso, sera relevado, 
considerando as eondigbes iniciais e provisbrias 
do mercado atual.

Ariigo 3.° — Suspenso.
Ariigo 4.° — Todo “automodelo” de teto retra- 

til (conversivel) ou Gra-Prix, deverb estar com 
o piloto no seu respectivo lugar.

Ariigo 5.° — A largura total da carroceria nao 
devera ultrapassar a 65 m/m, em sua parte mais 
larga.

Ariigo 6.° — A altura da carroceria devera ser 
proporcional a sua largura e nunca maior do que 
esta (categoria forga-livre e prototipos).

Ariigo 7.° — A cabine (habitaculo do piloto) de
vera estar de acordo com sua categoria e ο ηύ- 
mero de passageiros exigido conforme, atuais ten
dencies.

Ariigo 8.° — O parabrisa ou local para o mes- 
mo e obrigatorio. Sera, entretanto, facultativo o 
uso de material transldcido ou pintado nas car- 
rocerias. (categoria Prototipos).

Ariigo 9.° — Suspenso.
Ariigo 10.° — A modificagao do paralama em 

sua abertura lateral, nao podera alterar a forma 
original, sendo que a superflcie asportada nao 
devera ultrapassar a 5% .

§ xinico — No caso especifico da categoria “Car- 
retera”, os paralamas poderao ser asportados com- 
pletamente, porem substituidos com uma prote- 
gao nas rodas equivalentes a 1/4 de sua circun- 
ferencia, sempre voltada ao habitaculo do piloto.

DO CHASSIS
Ariigo 1 1 .° — As medidas permitidas para “au- 

tomodelos ’’em escala 1:32, no setor de chassis 
serao as seguintes:

Entre-eixos (mbdida minima) — 65m/m.
Entre-rodas (medida maxima) — 60m/m (bi- 

tola, ver § xinico).
(Coni, na pag. 68)

A  M AIS C O M P LETA  LINHA DE MODELOS DE 
A V I0ES  (TODOS EM ESCALA C O N S TA N TE  1/72), 
NAVIOS, TAN Q U ES DE GUERRA, A U TO M 0V EIS , 
M A Q U ETE S  (ESCALA HO) PARA TR E M , E T C .. .

A JU S TA G E M  P ER FE ITA  NA M O N TAG EM .

D I S T R I B U T O R  E X C L U S IV O  P A R A  O B R A S IL

ROLY TOYS
RUA DA GAMBOA, 279 -  RIO, GB -  ZC 14 
REPRESENTANTES EM TODOS ESTADOS
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MC - 027 - dentes 
MC - 029 - 29 dentes 
MC - 031 - 31 denies

Pinhao-Alla
Tecnica

MC-015- 8 d. 
MC-016- 9 d. 
MC-017-10 d.

Tintas
Luminosas 

10 cores 
diferenles 

Secagem 
Rapida

Velocidade 
maior 

aderencia 
Super 

Sil-I-Kone 
Mini Car

CHASSIS TUBULAR 
PROFISSION AL 

MAIOR EST ABILID ADE
SUPER
LEVE
AGIL
MC-018
compleio
MC-019
simples

EM NOSSA LOJA VOCE EN- 
CONTRARA O MAIOR SORTI- 

MENTO DO BRASIL EM 
PEQAS AUTORAMA

OUTROS PRODUTOS M. C. 
MC - 001 - ρό acrilico 
MC - 002 - liquido solvenie 
MC - 003 - graxa especial 
MC - 004 - Cola plasiica 
MC - 005 - cubo dianieiro 
MC - 006 - cubo traseiro 
MC - 007 - oleo silicone 
MC - 008 - Roda livre 
MC - 009 - eixo 60 mm cromado 
MC - 012 - pneu esiriado 
MC - 013 - Eixo 55 mm cromado 
MC - 026 - grude para pneus
SOLICITEM NOSSA LISTA DE 
PREgOS - ATENDEMOS PELO 

REEMB0LSO POSTAL 
MINI CAR Com. Brinq. Ltda. 
R. 24 de Maio, 62 - loja 28 - SP

★  A fim de dinamisar sua sede, a Escuderia Scorpius iniciou 
no mes de Abril um novo calendario esportivo dedicado aos seus 
associados e em algumas datas tambem “ livre” a todos que quei- 
ram participar. Alem das carreiras normals de competigoes fo- 
ram introduzidas algumas de carater alegre, proporcionando aos 
corredores e assistencia presente, momentos de prazer. Acertou 
em cheio a “ Scorpius” pois desta forma contenta-se a todos 
(papai, mamae etc ...) e com isto, o recinto das competigoes 
esta sempre lotado. Assim que, no dia 16 efetuou-se uma inte- 
ressante partida de futebol, cuja bola era um disco de isopor (alias
0 que melhor aprovou). O campo ficou balizado no comedo e 
fim da’ reta e 4 carros corriam num sentido e 4 no outro. Lo- 
gicamente quando um carro passava pela linha divisoria do campo, 
tinha que fazer todo o percurso para entrar novamente na pista 
pelo outro lado. Boas gargalhadss e um interesse constante do 
piiblico foi o que se notou, prometendo quando tiverem um pouco 
de mais treino os competidores, grandes duelos sem que seja 
necessario o medico ou massagistas para os craques. Os carros 
usados foram os mais variados porem todos em escala 1/32. O 
tempo para cada partida foi de 15 x 15 minutos. Os resultados 
foram d e 9 x 4  — 5 x 3  — 3 x 1 ,  sendo a grande ganhadora a 
equipe do Penna.

No dia 15, houve uma Ginkana muito bem bolada. Corria 
um por vez, sendo que em cada 5 voltas havia um obstaculo 
qualquer a superar ou seja: 5 voltas num sentido, 5 voltas noutro,
5 com os olhos vendados, 1 quebra-cabegas para ser montado, 
uma agulha para ser enfiada, montar e desmontar uma carro- 
garia e assim por diante. Em cada capotagem o “ artista” perdia
1 minuto e cada minuto de tempo perdido valiam 30 pontos. 
Ganhava o que tivesse menos pontos. Foi o grande vencedor 
da prova o Rattier com 330 pontos.

Dia 19, muito esperada foi a l.a competigao chamada de 
FORQA LIVRE 1/24. Apresentaram-se 27 competidores e a luta 
foi uma das mais belas. Cercada de grande curiosidade foi a 
estreia como competidor, do conhecido amigo dos automodelistas, 
o Snr. Felicio Cavalli, que nao decepcionou seus fas arrancando 
um magnfico 2.o lugar. O grande vencedor foi o Snr. Ney 
Salles Cunha que apresentou-se com um chassis de sua fabri- 
cagao, tubular, motor Mabushi 26-D Classic com rolamentos, coroa- 
pinhao 8 x 25. O Snr. Cavalli estava com uma Ferrari 330 p2 — 
munida com motor Super ForQa 500, fabricagao ESTRfiLA.

Para o dia 26 estava marcada uma competigao tipo Austra- 
liana, porem devido ao fato de que os possiveis concorrentes 
talvez estivessem preocupados com a preparagao das 12 horas 
da Guanabara, foi aquela suspensa ate uma outra oportunidade. 
Essa devera ser outra competigao de enorme sucesso. Aguardemos.

Mais uma vez de parabens os Diretores da Scorpius pela von- 
tade de bem servir aos sens associados.

★  Quando da inauguragao das pistas da A U T O R A M A  C E N 
TE R  DEODORO, SP. pudemos verificar do bom gosto na decora- 
gao e iluminagao do Centro, chamando-nos a atengao, particular- 
mente o Bar onde sao servidos pequenos lanches e bebidas, exclu- 
sivamente refrigerantes. Os proprietaries Snrs. Bruno Taioli e 
Daniel Mila li nos informaram que tern a intengao de num futuro 
proximo, construir num terreno ao lado, mais uma pista dedi- 
cada a competigoes onde o proprio Centro tera sua escuderia.

★  Adami Mini-Auto Ltda. situado a Rua Brigadeiro Luiz An
tonio n.o 3671, SP de propriedade do Snr. Arnaldo Adami nos 
informa que fara realizar em data a ser oportunamente divul- 
gada, algumas competigoes para carros 1/32 e 1/24, na sua pista 
de 28 metros, instalada num ambiente agradavel onde os modelis·» 
tas tern a sua d :sposigao alem da pista, uma loja com acesso- 
rios das mais variadas marcas. Notamos como detalhe curioso, 
o sistema idealizado e construido pelo proprietario para marcar 
as voltas e ligagao individual de cada pista, disposto num painel 
muito bem bolado.

»
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★  Informa-nos os responsaveis pela pista do Clube Paulisiano, 
(30 metros), que os regulamentos para as competigoes internas 
estao prontos, faltando apenas determinar qual a data oficial para 
o inicio das mesmas, a qual alias acreditamos ja tenha sido 
marcada e realizada, ao ser editada esta Revista. Informaremos 
no proximo mimero, todos os detalhes e resultados.

★  A E S T R £LA  nos informa que foram encomendadas mais 
algumas pistas de grande percurso, sendo que as principals serao 
instaladas em Brasilia num Autorama Center, com 35 mt., em Belo 
Horizonte com 30 mt., no Conjunto Nacional em S. P. com 30 
mt., e em Piracicaba, na comemoragao do 2.o Centenario da 
Cidade em Exposigao especial e com 30 mt.

★  Na Guanabara foi inaugurado no dia 15/5 as 18 hs. o Auto
rama Center Bolafogo, com sede a Rua Voluntarios da Patria 138.

★  De Belo Horizonte nos chega a noticia que nas pistas da 
B R IN Q U E D O L a N D IA  sera realizada no dia 15 de Julho uma com- 
petigao de 12 horas onde serao convidadas equipes de Belo Ho
rizonte — S. Paulo e Guanabara. Sera exclusivamente para car- 
ros 1/32.

★  A Escuderia Caveira volta a funcionar normalment© e para 
tanto convoca todos os seus associados para comparecerem a 
sua sede na Rua Pamplona 355, onde serao reiniciadas as com· 
petigdes internas preparando-se para o Calendario Paulista do 
corrente ano.

★  DA F. P. M.

A Diretoria da Federacao Paulista de Modelismo, comunica 
que fara realizar o Campeonato Aberto de Automodelismo de 1967, 
iniciando-se em Junho. As inscrigoes sao livres. Para o Cam
peonato Aberto, a F. P. M. aceita a inscrigao de todos mesmo 
nao sendo filiado a qualquer das Escuderias. Sera dedicado a 
pilotos ate a Classe A. As classes sao divididas da seguinte 
forma:

l.o — ESTREANTE: Para aquele que nunca participou de 
corridas da FPM; 2.o — NOVATOS: sao aqueles que obtiveram 
duas classificagoes em finais; 3.o — Classe A: sao os vencedores 
de competigoes de NOVATOS; 4.o — Classe Especial; sao os de- 
signados pelos Diretor de Escuderias; 5.o — Classe OFICIAIS: 
sao os oficialmente representantes das Escuderias para as defen
der em Campeonatos por Equipe.

Paralelamente ao Campeonato Aberto, a FPM fara realizar 
competigoes para Classes Especiais.

Nos informa tambem a FPM que suas reunioes costumeiras, 
serao provisoriamente realizadas na Rua Pamplona, 335 onde os 
associados poderao durante o dia no horario comercial, pedir qual
quer informagao, retirar suas carteiras, ndmeros ou documentos.

HOBBIES
PAULO

MARQUES
A U T O R A M A
Assistencia Tecnica 

C o n s e r t o s  
Pegas em Geral

G U A N A B A R A  EM R E V IS T A

P A U M IR

O mes de abril foi bastante movimentado no setor do Auto
rama. Tivemos duas novas pistas inauguradas, destacando-se, 
por justiga, a bela pista do Shopping Center de Madureira que, an
tes mesmo de ser entregue ao publico reunia, aos sabados pela 
manha, os mais destacados praticantes deste hobby. Assim, o 
Disparada Center, como e chamado, ja nasceu consagrado aos 
grandes acontecimentos do automodelismo na Guanabara, com res- 
sonancia em todo o Brasil, e no seu primeiro mes de atividade ja 
fez realizar o seu l.o Campeonato Mensal Escala 1/24, encerrando 
no dia 5 de maio, premiando os vencedores com lindos trofeus 
entregues logo apos a corrida e a classificagao final dos concor- 
rentes. E de se louvar a resolugao dos organizadores que deci- 
diram premiar ate a 6.a colocagao, medida feliz e incentivadora. 
O Campeonato Mensal do Disparada Center se constitui de 3 a 4 
provas mensais realizadas as sextas-feiras, com inicio as 20 horas, 
contando pontos para a classificagao final de acordo com a 
classificagao obtida em cada prova semanal. O l.o colocado 
donta 9 pontos, o 2.o; 6 pnts, 3.o, 4, o 4.o 3, o 5.o 2 e o 6.o 
colocado 1 ponto. Adotado este criterio, tivemos a seguinte clas- 
sificagao final em abril.;

l.o lugar — Wladimir Kovascic 18 pontos; 2.o — Lafaete Mi- 
lanio, 16; 3.o — Roberto Medeiros, 15; 4.o — Paulo Sampaio,
7; 5.o — Carlos Vernieri, 6 ; 6.0 — Almir Mattos, 5.

O recorde de voltas pertence a Wladimir Kovascic com 162 
voltas em 30 minutos, estabelecido na final de 20 de abril.

Aguarda-se no decorrer do mes de maio a organizagao de 
“ scuderies” para que o espirito pessoal nao prevalega sobre o 
esplrito competitive nos colocando mais a vontade ao citarmos 
“ scuderies”  ao inves de personificar vencedores.

T r e n s  E l e t r i c o s  
A T M A

C E N T R O
COMERCI AL

P R E S I D E N T E

[3 = MESBLA

R .  D O M  J O S E  D E  B A R R O S

Rua .24  de Maio, 116
l a SOBRELOJA - LOJAS 36 - 37

EM FRENTE DA MESBLA
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R E G U LAM EN TO S - C oniinuacao

Linha completa de jogos e componentes para pistas HO, 1/32 e 2/24 da Estre- 
la e outras marcas. Procure acessfirios especiais para "envenenar”  o seu "G. T."’ 
ou carro esporte.

TRENS ELETRICOS M O

• Estoque sempre completo de con juntos e acessorios-Atma. Voce xnesmo podera 
escolher as pe9as e construir a sua estrada de ferro. E mais, mantemos assistencia 
permancnte para quaisquer casos.

Rua Ma j o r  Ser t or i o,  192 
Tel.  34-1971 *  SAO PAUL O

Largura (pneu) — livre.
Rodagem escala de pneu 1:32 (ver artigos 2.° 

e 22.°).
§ ilnico — Onde se le “entre-rodas” entende-se 

que a medida inc]ui a largura dos pneus de ex- 
terno a externo pela sua banda de rodagem.

Ariigo 12.° — As medidas para “formula Ju
nior” nao estao incluidas no artigo anterior.

Artigo 13.° — O comprimento dos eixos nao po
dera ultrapassar os cubes de rodas.

Artigo 14.° — O (s) pino (s) guias (s) devera 
(rao) estar localizado (s) no tergo dianteiro do 
chassis.

Artigo 15.° — O comprimento da guia (exten- 
sao) nao podera ultrapassar a 25m/m.

Ariigo 16.° — A guia nao devera ser de mate
rial de maior dureza que a pista.

Ariigo 17.® — A fixagao da guia e livre, deven- 
do, entretanto, obedecer o artigo 14.°.

Artigo 18.° — A profundidade de penetragao da 
guia na fenda, nao podera exceder a 1/4” 
(6,5mm).

Artigo 19.° — Nao sera permitido o uso nas 
carrocerias ou chassis, de calgos ou apoios sobre 
a pista para limitagao das derrapagens ou capo- 
tagens.

Artigo 20.° — Os limitadores de torgao das 
guias deverao funcionar por dentro da carroce- 
ria e nao devera sob nenhuma hipotese tocar o 
solo.

Ariigo 21.° — Com referenda aos eixos diantei- 
ros dos modelos de qualquer categoria, fica esta- 
belecido que os pneus deverao tocar o solo livre- 
mente ou com base de apoio.

DOS PNEUS
Artigo 22.° — Suspenso.
Pneus para carros Gra-Prix, GT, F-l, Carrete- 

ra, Esporte.
Tipo Dunlop R5 Racing Special.
13.00-16 — largura maxima da banda de roda

gem: 10mm.
DISPOSigoES GERAIS

Artigo 23.° — O N.o de motores em cada vei- 
culo sera livre, mas nunca somando mais que 
12 volts.

Artigo 24.° — Todo e qualquer dispositivo, re- 
ferente a construgao do modelo devera antes de 
ser usado, ser examinado pela Comissao Tecnica. 
F.P.M. que julgar£ a viabilidade do sistema ou 
criterio adotado pelo construtor do modelo com 
referencia a eventual condigao prejudicial aos 
outros conoorrentes.

Artigos 25.° a N.o 40 — anulados.
CAPITULO IV — DAS PROVAS

Artigo 41.° — A Diretoria Tecnica da F. F. M. 
tern por opiniao que a prova deveria ser disputa- 
da em apenas uma largada onde estivessem ali- 
nhados todos os concorrentes, mas como nao te- 
mos essa possibilidade tecnica, as provas decorre- 
rao em baterias de 4 modelos, uma vez que serao 
considerados vencedores, os concorrentes que 
cumprirem o percurso em menor tempo, indepen- 
dente de suas classificagoes de baterias.

Artigo 42.° — As eliminatorias “por cronome- 
tro” serao efetuadas da seguinte maneira:

Ao sinal de largada, os concorrentes efetuarao 
uma volta de percurso em carater de aceleragao. 
Ao passar o modelo pelo ponto de largada pela 
primeira vez, o cronometro iniciara a contagem 
de tempo. Ao passar o modelo pela quarta vez 
(completando assim 3 voltas em trem de corri
da) sera interrompida a cronometragem, resul- 
tando, portanto, no tempo empregado para o per
curso.

§ iinico — Ao terminar as baterias de classifica- 
gao de todos os concorrentes, serao indicados, pe- 
los tempos menores, os classificados para parti- 
ciparom das semi-finais ate chegar aos finalistas.
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BALANCEAMENTO DO MOTOR
Observe no desenho como e facil, com um pe- 

daco de metal e duas laminas de barbear, ba- 
lancear um motor. Recomenda-se um cuidado es
pecial para que as laminas fiquem colocadas ho- 
rizontalmente, niveladas e paralelas. Apenas c 
eixo do motor deve tocar nas laminas.

Gire o motor suavemente varias vezes, verifi- 
cando qual o ponto que esta mais pesado (o que 
lende a ficar para baixo).

Marque com um X, e, com uma lima ou broca 
bem fina, cave um pouco para verificar se o 
peso excessivo saiu.

Proceda assim 2 ou 3 vezes, considerando-se 
satisfeiio quando apos girar o motor varias vol- 
ias, o mesmo nao parar sempre na mesma po- 
sigao.

As vezes, e necessario cavar em 2 polos para 
conseguir o ideal.

Fabricamos para 2 - 4 - 6  - 8 e  10 carros 
e em 3 - 4 e 5 algarismos.

- — .....— =  Aceltamos encomendas i.. ■ ■ =

A U T O M O D E L IS T A  —  lnscreva-se como socio na 

S C U D E R IA  M IN I-C O R S A  D A  S e B R IN G .

•  C o m p e tic o e s  in te rn e s  a b e r ta s  ·  A u la s  de p ilo ta g e m  ·

A  MELHOR LOJA DE 
ACESS0RIOS E PECAS
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MATCHBOX

"MATCHBOX" — as novidades do mes — RO
LY TOYS — K-10 — Cavalo mec&nico c/ carreta 
transportadora de Tubos de ponta e bolsa. Os tu- 
bos (6) podem ser removidos e unidos (80 cm. de 
comp.). Tern suspensao, janela na cabine e para- 
choques cromados. Escala 69:1 e comprimento to
tal de 203 mm.

RB 49 — UNIMOG MERCEDES BENZ — pela 
sua robuste-z e tragao nas 4 rodas e usado como 
trator de estrada e trabalho no campo. Escala 
1:68 com 62 mm. comp. Nos detalhes ha o estepe, 
janelas, suspensao e gancho traseiro.

MB-24 — ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW — 
escala 1:67, 76 mm comp., grade e parachoques 
cromados, vidros, bancos, suspensao independen- 
te e mala retratil.

Y-4 — OPEL COUPE — "DOCTOR'S CAR", 79
mm comp, escala: 1:38, capota removivel, bancos, 
acessorios recobertos de bronze assim como as ro
das raiadas.

Em cima: Adami e seu Autorama Center, e um orrupo de pessoas praticando nas pisias. A pista do 
C. Paulislano separada pelo gradil. Pista do auloTa na da Praca Marechal Deodoro com um punhado 
de gurzs apreciando. Felicio Cavalli com o 1/24 /ice-campeao. Moraes treinando na Scorpius. O 
campeao da l.a corrida 1/24. Ney.



ESTABILIDADE NOS MODELOS
Quando se control um barco novo, a pri- 

meira coisa que se faz, e compara-lo com outro 
ja provado, para determinar seu Angulo ma- 
ximo de rendimento e seu correto equilibrio. 
Esta tarefa e a ultima etapa na concepcao de 
um barco. Trataremos agora de descrever al- 
guns detalhes da mesma.

O modelo devera ser provado com a maior 
variedade possivel de ventos, desde muito sua- 
ves ate muito fortes; em aguas quietas e em 
ondulagoes. Em cada oportunidade, tera que 
se estabelecer principalmente sua capacidade 
para barlaventear, seu equilibrio e governo no 
rumo certo, fazendo as corregoes que corres- 
pondam ate lograr o maximo rendimento.

Um modelo, raras vezes navegard correta- 
mente na primeira oportunidade em que se 
prova. Geralmente tera a tendencia de girar, 
ou derivar dos rumos certos. Deve-se entao 
obter a “ estabilidade de rumo”  do modelo, ou 
seja, que este navegue em forma constante com 
determinado angulo com respeito ao vento, que 
o  fixamos mediante a posigao das velas antes 
de solta-lo. Para conseguir isto, ha uma serie 
de regras praticas, sensiveis, cuja correta com- 
binagao necessitaria uma base de conhecimentos 
que nao se poderiam aprender em livros, ja 
•que somente a observagao direta consegue-o. 
Por is so, recomenda-se, sendo possivel, recorrer 
sempre a algum veterano para que o guie nos 
primeiros passos. As regras elementares sao 
as seguintes:

SE O MODELO TENDE A ORQAR 
(INCLINAR A PROA)

MUDE ou incline o mastro mais para a proa 
MUDE a bujarrona mais para a proa 
AUMENTE a superficie da bujarrona 
DIMINUA a altura do velame 
DIMINUA o lastro da proa 
AUMENTE o lastro da popa 
MUDAR o bordo de ataque da quillia para a 

popa
AUMENTAR a superficie da quilha na popa 
FIXAR o timao na orga

SE O MODELO TENDE A ARRIBAR

MUDAR ou inclinar o mastro para a popa 
MUDAR a bujarrona mais para a popa

DIMINUIR a superficie da bujarrona
AUMENTAR a superficie da vela “ grande”
AUMENTAR a altura do velame
AUMENTAR o lastro da proa
REDUZIR o lastro da popa
MUDAR o bordo de ataque da quilha para

a proa
REDUZIR a superficie da quilha para a popa 
SOLTAR o timao da orga.

Nao e apenas necessario que o modelo 
conserve o seu rumo, mas tambem que tenha 
estabilidade e velocidade.

Simultaneamente, deve-se obter que o 
modelo nao aderne demasiadamente, ou seja, 
que nao se incline muito sob a agao do vento, 
is qu e ' alcance boa velocidade em todos os 
rumos.

O fenomeno da estabilidade, sera estuda- 
do em capitulos aparte em niimeros proximos, 
porem no momento daremos alguns conselhos 
praticos para melhorar o angulo de inclinagao 
de um modelo qualquer.

Em primeiro lugar, deve-se aliviar de peso, 
tudo o que se encontre sobre a linha de flu- 
tuagao, e principalmente o mastro e todas as 
peg-a.s que se devem tirar. Usar-se-a telas le- 
ves nas velas, e sobretudo oue nao absorvam 
agua, de maneira que salpicando goticulas num 
dia de muito vento, nao aumente de peso.

Na atualidade, as velas se oonfeccionam 
de nylon ou dacron, fibras sinteticas que dao 
extraordinarios resultados para estes fins.

Quanto mais lastro puser no barco, maior 
tera de ser sua estabilidade, porem nao eon- 
vem que este sobrepasse o 75% do peso total 
do modelo. Muitas vezes se necessita ter 
certo angulo de inclinagao minimo para poder 
avangar com ventos suaves. Se o barco estiver 
excessivamente lastrado, seu movimento resul- 
tara pouco efetivo. Tem-se em conta que na- 
vegando de bolina, somente as velas fazem na- 
vegar o barco, enquanto que o mastro, en- 
xarcia (conjunto de cabos que seguram o mas
tro) e a parte emergente do casco (obra.m or- 
ta) oferegam resistencia ao vento e portanto 
se transformam em um fator negativo.

Devido a isso, o mastro tera que ser o 
mais fino que permita o grau de rigidez, que 
nos seja conveniente; devera ser sustentado 
pelo menor mimero possivel de cabos, e por
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Conlinuacao do 
num ero anteriorvez, estes serao do minimo diametro que per- 

mita a resistencia necessaria.
Quanto a obra morta, se deixamos de lado 

a estetica que para o amante das coisas nau- 
ticas e tao importante como todos os demais 
fatores de velocidade e seguranga, e nos re- 
ferimos a parte funcional, teremos:

a) —  a altura da proa devera ser tal que 
o barco possa enfrentar a marejada tipica do 
lugar em que se navegue comumente, sem 
que ao investir runa onda, esta passe sobre a 
coberta;

b )  —  que sua altura na zona media do 
casco, lhe permita aguentar o regime maximo 
de marcha com vento de traves sem que chegue 
a submergir a coberta;

c )  —  que oferega a menor resistencia ao 
vento e a marejada;

d ) -— que suas formas tenham uma con- 
tinuidade harmoniosa com a obra viva ( parte 
submergida do casco) para que quando o barco 
navegue com qualquer angulo de inclinagao, a 
agua encontre sempre um corpo de linhas sua- 
ve$ que produzam a menor resistencia possivel.

Muitos outros fatores se tern em conta 
quando se cria um barco, porem no momento 
seria aprofundar demais, pois faltam conside- 
ragoes das quais trataremos mais adiante.

Um detalhe de primeirissima importancia 
para a velocidade do modelo, e a forma da qui
lha. Se consideramos que esta e um corpo so- 
lido preso ao casco, e as formas do casco fo- 
ram estudadas para desenvolver velocidade, a 
quilha representara um freio para este fim. 
Portanto, suas linhas tern de ser cuidadosamente 
determinadas para que produzam a menor re
sistencia ao avango. Na figura representamos 
alguns perfis de formas hidrodinamicas comu
mente utilizadas em modelo de regatas. A es- 
colha de um perfil, depende da velocidade que 
desenvolve o  modelo e a forma e o tamanho 
da quilha. Como estes perfis nao sao produtos 
de uma expressao matematica exata que per
mita determina-los temos que nos basear na 
experiencia para logra-los. No proximo numero 
estudaremos em forma separada cada um destes 

ontos, sendo o l.°  tema: “ A  vela, motor do 
arco.”

REGTJLAMENTOS 
DO CAMP. CARIOCA

14. P rovas E lim in a to ria s  — Nas regatas de 
cada classe, quando o niimero de competidores 
inscritos for superior ao niimero maximo de 
competidores na raia conforme estabelece o item 
13, a Comissao de Regatas, tendo em vista ao 
sorteio de raias (ver item 15) organizara as ne- 
cessarias provas eliminatorias.

15. Sorteio de Raias — Encerradas as inscri- 
goes para a regata oficial sera feito o “ Sorteio 
de Raias” entre os competidores de cada classe. 
Tal sorteio sera basico na eventual organizagao de 
provas eliminatorias, pois tanto a formagao das 
provas eliminatorias como a dispcsigao dos com
petidores nas raias obedecera sempre a ordem 
crescente (primeiras provas e raias sempre aos 
niimeros sorteados mais baixos).

15.1 Em caso de desempate sera procedido 
novo “ Sorteio de Raias” .

16. R etardam ento —  T ransfe ren c ia  — Anu- 
lagao:

a) Somente em casos especiais, por motivo de 
forga maior e a criterio exclusivo da Co
missao de Regatas, podera ser re ta rdada 
ou tra n s fe r id a  uma regata ou prova(s) da 
mesma. Chuva nao sera considerado mo
tivo.

b) No caso de transferencia ou anulagao (ver 
item 12, alinea “ a’ ) da reg2ta ou prova(s) 
da regata, a Comissao de Regatas determi- 
nar& nova data para a realizagao da(s) 
mesma(s), deritro dos seguintes criterios:
a) No domingo seguinte.
b) Na proxima seguinte regata aberta pro- 

gramada no Calendario de Regatas de 
1967, que nao seja do Campeonato.

Nota — No caso em que nenhuma das solugdes 
supra possa ser adotada, sera considerado 
de “ VALOR DUPLO” a proxima seguinte 
regata oficial.

17. Clube Campeao Carioca de 1967 — Sera 
declarado o clube que obtiver o maior numero 
de pontos nos campeonatos das diversas classes, 
valendo para £sse calculo a somstoria dos pon
tos dos seus 5 (cinco) representantes-competidores 
melhores colocados nas diversas classes. Em 
caso de empate, prevalecera o maior niimero de 
primeiros lugares. Persistindo o empate, pelo 
maior niimero de segundos lugares e assim su- 
ces sivamente.

18. Especificagao das Classes Concorrentes:

a) Veleiro Classe 20 — tmica restrigao: com- 
primento maximo de 510mm (20” ).

b) Veleiro Classe 30 — tmica restrigao: com· 
primento maximo de 760mm (30” )

c) Veleiro Classe 36 — Dimensoes maxim as: 
comprimento — 915mm (36” )
boca — 228mm (9” ) 
pontal — 280mm (11” ) 
deslocamento — 5.443 g (12 lbs)

d) Veleiro Classe M — Comprimento: 1 270mm 
±  6mm (50”  ±  1/4” )
t^bua de resbordo com 25mm de raio mi
nimo (1” )
£rea velica maxima: 5 160cm2 (800 pol2)N otas:

1. a Os modelos que nao se enquadrarem nas
especificagdes da classe nao poderao tomar 
parte nas regatas.

2. a A qualquer momento (inclusive por soli-
citagao de outro competidor) o Oficial de 
Dia poderd remedir o moddlo e constatan- 
do nao enquadrar-se em alguma especifica- 
g5o da classe, suspend#-lo da regata.

3. a Nao se incluem nas especificagoes supras,
veleiros de casco duplo tipo “ Catamaram” .
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19. Tem po de “ A ju s ta g e m ”  dos Vele iros

a) Entre provas de classes diferentes: 15 (quin- 
ze) minutos — (subida da bandeira da clas- 
se e a partida).

b) Entre provas da mesma classe: 10 (dez) 
minutos.

20. Com prom isso — E compromisso de honra 
de todos os competidores do Campeonato Carioca 
de 1967:

a) Conhecer e colaborar para o fiel cumpri- 
mento do presente Regulamento, contribuin- 
do assim para o pleno sucesso do Campeo
nato.

b) Conhecer e cumprir as “ Regras de Regata” 
(ver item 24).

c) Acatar e nao discutir as decisoes da Co
missao de Regata ou de seus julzes, inclu
sive no julgamento dos “ protestos” .

21. Protestos — Deverao ser apresentados lo
go apos a realizagao da regata, por escrito e di- 
rigido em termos a Comissao de Regatas, acom- 
panhado da taxa de NCrS 2,00 (dois cruzeiros no- 
vos). O julgamento pela Comissao de Regatas 
ser£ imediato e nao cabera recurso posterior.

22. Competidor — έ  considerado “ Competi- 
dor”  o conjunto “ Veleiro-Comandante” . O Ve- 
leiro inscrito nao podera ser substituido sob qual- 
quer pretexto. O Comandante e (ou) ajudante 
podera(ao) ser substituido(s), ficando entretanto 
a responsabilidade com o comandante inscrito ini- 
cialmente.

23. Ordem das Regatas — Sera sempre a se- 
guinte: M — 36 — 30 — 20.

24. Regras da Regata — Nas regatas do Cam
peonato Carioca de 1967, serao adotadas as “ Re
gras de Regata”  aprovadas pela C.B.M.N. em reu- 
niao de 22-6-66, bem como as condigoes do pre
sente Regulamento. Casos omissos serao resolvi- 
dos pela Comissao de Regatas. As “ Regras de 
Regata”  supracitada sao as seguintes:

1. a — Na aplicagao das presentes “ Regras
de Regata” , nao haver£ advert§ncia; 
a desclassificagao e sumaria.

2. a — So poderao competir nas regatas, veleiros
com barroa (defensa de proa) e com nu
meral bem visivel na vela.

3. a — Enquanto a bandeira da classe estiver
igada, considera-se “ classe em regata” .

4. * — Enquanto a bandeira da classe estiver
igada, nao e permitido “ por a seco” 
sem permissao.

5. a — A partida e dada com o arriar da
bandeira P e/ou com sinal sonoro.

6. a — O competidor ausente no momento da
partida, podera — com a permissao do 
Juiz da Partida — sair atrasado.

7. a — Os veleiros darao partida ao mesmo
tempo e no mesmo bordo determinado 
pelo Oficial de Dia. Para partir no 
outro bordo, devera o competidor deixar 
passar todos os demais competidores 
que partiram no bordo determinado e 
avisar do seu intento.

8. a — Os veleiros que navegam tern “ direito de
passagem” .

9. a — O veleiro sd podera ser reajustado quan-
do estiver PARADO e o seu coman
dante ou pil6to ESTACIONADO.

10. a — O veleiro desclassificado devera ser ime-
diatamente “ posto a seco” .

11. a — O veleiro nao podera ser empurrado; e
permitido apenas dar um leve segui- 
mento.

12. a — Considera-se “ veleiro empurrado” aquele
que levar um seguimento superior ao 
que poderia ter alcangado com o auxilio 
do vento.

13. * — O veleiro que, na partida ou nas mar-
gens, “ panejar” sem estar na linha do 
vento, sera considerado EMPURRADO.

Segue
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REGULAMENTOS - Conlinuacao NOTICIAS DA GUANABARA

14> — Na orga ou traves, o veleiro podera 
tocar sucessivamente 2 (duas) vezes na 
mesma margem. No primeiro toque, 
“ podera”  ser reajustado; no segundo to
que “ devera obrigatoriamente” ser 
CAM BAD O .

15. a — Os toques as margens consequentes de
batidas ou colisoes nao serao conside- 
rados.

16. a — Na empopada o veleiro que tocar a
margem, nao podera ser dirigido para- 
lelamente a margem. Devera ser diri
gido para o meio do lago ou seja a 
linha imaginaria que liga os centros 
das duas cabeceiras.

17. a — Chegada e a transposigao da “ linha de
chegada”  por qualquer parte do casco 
do veleiro. Linha de Chegada e a linha 
imaginaria, paralela e anterior de 2,00m 
(dois metros) a cabeceira de chegada.

18. a — Batida ou collsao, voluntaria ou por im-
pericia, ocasiona a “desclassificagao” do 
competidor.

19. a — Quando dois ou mais veleiros estiverem
presos entre si, somente com a autori- 
zagao do Oficial de Dia, s:ra permitido 
“ entrada n’agua” de uma pcssoa para 
desvencilha-los.

Rio de Janeiro, fevereiro de 1967

Resultados das regatas realizadas no Parque do 
Flamengo validas para o Campeonato Carioca 
de 1967. 26-3-67 — Regata Parque do Flamengo
— O GLOBO.
M — l.° — Bahia — Walter J. Almeida

2. ° — Dourado-J. R. Nonato
3. ° — Cristina — Antonio Augusto N. Cesar 

36 — l.° — Mariza — Mariza Barreto Pinto
2. ° — Dada — Francisco Souza Lima
3. ° — Monanga — Laura de Araujo

30 — l.° — Gaivota — Luiz Claudio Machado
2. ° — Marlin — Roberto Malto
3. ° — Ajax — Roberto Vieira

20 — l.° — Yanke Doodle — Roberto Maltox
2. ° — Tcquinho — Eliane Barreto Finto
3. ° — Ricardo — Luiz Cezar

23-4-67 — Regaia Tiradentes —CASA MASSON
M — l.° — Dourado — J. R. Donato

2. ° — aBhia — Walter J. de Almeida
3. ° — Tufao — Gerardo Araujo 

36 — 1." — Dida — Roberto Maltox
2. ° — Dada — Francisco Souza Lima
3. ° — Goldfinger — Wallington Caldas 

30 — 1.” — Gaivota — Luiz Claudio Machado
2. ° — Marlin — Roberto Maltox
3. ° — Ciclone — Lana Araujo

20 — l.° — Vicking — Sergio Roberto
2. ° — Lucianinha — Dulce Barreto Pinto
3. ° — Ricardo — Luiz Cesar

1-5-67 — Regata Dia do Trabalho — TRAIN SHOP
M — l.° — Bahia — Walter J. Almeida

2. ° — Papai — Dulce Barreto Pinto
3. ° — Surf — Verli Guimaraes

35 — l.° — Mariza — Mariza Barreto Pinto
2. ° — Suzi
3. " — Dada — Francisco Souza Lima 

30 — l.o  — Eliane — Eliane Barreto Pinto
2. ° — Gaivota — Luiz Claudio Machado
3. ° — Sozama — Flavio Silva de Almeida 

20 — l.° — Lulu — Jose Carvalho
2. ° — Dulcinha — Dulce Barreto Pinto
3. ° — Geraldo — Geraldo Barreto Pinto

★  Ainda da Guanabara temos a noticia auspiciosa 
para os amantes de veleiros classe 36, do proximo 
langamento na praga pela firma “MODELOS NA- 
VAES H. BRfCIO”, do "GUANABARA", com des- 
locamento de 5.440 gr. (max.) comprimento 914 
mm.; Boca 168 mm.; Pontal 285 mm.; Area de 
Velas 3.730 cm2.
★  Do Rio Grande do Sul chega-nos a noticia da 
fundagao do CLUBE DE NAUTIMODELISMO 
MINUANO, com sede a Rua Dinarte Ribeiro, 212 
ap. 41 cujo presidente e o Sr. Francisco da Frota 
Ferrone, em Moinho de Vento — Porto Alegre. 
Aguardamos mais novidades na novel agremia- 
gao a fim de que possamos informar os leitores 
de SPORT MODELISMO, sobre o nautimodelismo 
no Sul do Brasil.
★  Quando de· nossa iiltima estada na Guanabara, 
obtivemos do grande batalhador do desenvolvi- 
mento do Modelismo Naval, sr. Bricio, a promes- 
sa de que viriam a Sao Paulo alguns craques, 
afim de fazerem uma regata demonstragao no 
Ibirapuera ou Cumbica em data a ser oportuna- 
mente divulgada, despertando no pdblico paulis- 
ta o interesse e· um incentivo aqueles que gostam 
do Nautimodelismo, mas nao o praticam por fal- 
ta de companhia ou maior divulgagao. Aguarda
mos ansiosamente esse dia!

Fotos: o "Kit" da "F*o$" SHELL WELDER 
em plasiico, numa escala grande, onde os deia- 
lhes tornam-se marcantes, bem como o QUEEN 
MARY da "AIRFIX" ambos motorizados eletri- 
c^menie. Os dois modelos embaixo sao italianos 
e fizeram parte da ultima compelicao realizada 
em Ravenna, onde as provas foram para Mod. 
como motores eletricos. Mod. com motor de 2,5 
c.c. e Mod. com motor de 5 c.c. Esperamos em 
breve que provas idenlicas se realizem no Brasil.
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CONSTRUA SUA MAQUETE -  AS RAMPAS -  jo
A maquete feita em um so nivel, nao tem 

muita graga como tambem perde o espago litil 
para prclongamentos das linhas ferreas Em ge- 
ral os principiantes instalam rampas que na rea
lidade existem apenas para cremalheiras ou linhas 
de cabo, decepcionando-se quando a locomotiva 
sobe somente com tres vagoes nao acreditando 
que com isso a locomotiva ja esta fazendo muito 
mais que na realidade. Lembre-se que um trem 
miniatura pode subir as mesmas rampas como 
o de verdade. Medem-se os desniveis de 3 for
mas: 1) — escala, 1:40 — significa que em 40
m. sobe 1 m. 2) — porcentagem, 2,5% significa 
que em 100 m sobe 2,5. 3) — por mil, 25%
significa que em 1.000 m. sobe 25 m. Observe-se 
que todos sao para a mesma subida. Os des
niveis m^ximos usados na realidade, veja na 
tabela abaixo, poderiam ser copiados exatamen- 
te nessas medidas para trens em miniatura com 
excepgao das medidas assinaladas com * as quais 
devem ser aumentadas em razao da falta de 
energia da massa nos veiculos pequenos. Na 
pratica as melhores medias para o uso na ma
quete sao: 1:25 para trens curtos de ca. 6 va
goes de carga, 1:35 para trens medics de ca. 
12 vagoes de carga e 1:60 para trens compridos 
de ca. 30 vagoes.
T A B E L A

Linhas cremalheiras — com automotriz 1:4 
linhas cremalheiras — com trem comum 1:10
patio de triagem inclinado: inlcio ......... 1:15

intermediario .......................... 1:60 *
trilho a estacionar .................  1:500 *

patio de encline ...........................................  1:100 *
Linhas secundarias — excepcionalmente 1:20
Linhas secundarias — em geral ...............  1:25
Linhas principals — nas montanhas ----  1 :40

nas planiceis ........................ : - 1:80
Nas estagdes pequenas (paradas) ......... 1:300
Nas estagoes medias e grandes ............  1:600

Na construgao de rampas nao pode-se come* 
gar subindo imediatamente. Neste caso teremos 
um angulo que causara descarrilhamentos ou de- 
sengatamentos. Para a suave entrada e saida 
de desnivel os c&lculos sao bem complicados, e 
nos nao necessitamos deles. Na pratica nos au- 
mentamos o primeiro e o liltimo centimetro da 
subida em 50 % de comprimento, e x : A subida 
tem que chegar a uma altura de 10 cm.; a 
rampa escolhida seria de 1:40. Isto d& normal- 
mente um comprimento de 4 m. (O aumento 
para o inicio e o fim da rampa seria 2 vezes a 
metade do comprimento equivalente a 1 cm. de 
subida. No caso 2 x 2/40 =  40 cm. desta forma 
a rampa tera 4,40 m.). Agora seria fixada 
simplesmente a base da rampa no ponto 0 de 
comprimento e no ponto 0 de altura. Use ma- 
deira compensada ou neoplan para a base e ve- 
rifique que a superficie da madeira junta-se bem 
em nivel com o resto da maquete. Agora mega 
60 cm. para a frente e levante a rampa 1 cm., 
calce este inicio em 3 ou 4 lugares sem forgar 
a tabua da rampa. Agora mega de 40 a 40 cm. 
calgando 2,3,4 cm. de altura ate chegar no O.o 
cm. ou no comprimento de 3,8 m. Neste ponto, 
fixe tudo bem firme. Depois force o fim da 
tabua (ponto 4,4 m.) na altura do calgo de 10 
cm., fixando tambem firmemente. Prossiga ago
ra como no inicio, calgando a curva da saida sem 
forgar a tabua, numa linha reta ou numa linha 
curva. O esforgo aumentado para a locomotiva 
puxando uma composigao na curva, se equilibra 
por aumento da tragao, devido a maior adesao 
na curva. Ao contrario, puxando uma compo
sigao na reta, diminua a tragao devido ser menor 
a adesao na reta. (perigo de patinar). O caso 
pior e quando a composigao encontra-se ainda 
na curva e a locomotiva ja na reta. Porem 
com o material bem construido atualmente pelas 
industrias, nao terao dificuldades nas rampas fei- 
tas conforme estas instrugdes.

USE NOSSA "CARTA RESPOSTA COMERCIAL" PARA CONSULTAR. IN- 
FORMAR OU CRITICAR, POIS E ATRAVES DAS CARTAS DOS LEITORES 
DE SPORT MODELISMO QUE SABEREMOS SE ESTAMOS COLABORAN- 

DO PARA O DESENVOLMENTO DO MODELISMO NO BRASIL
S M  J U N H O  D E  1 9 6 7 75



O Fascinio das locomotivas ou
“ de como ficar louco em pouco tempo!”

Tudo comegou quando um cer- 
to cavalheiro britanico, Mr. Ro
bert Stephenson, deu tratos a 
bola e resolveu inventar a loco- 
motiva a vapor. Na verdade, e 
bem provavel que a primeira 
locomotiva-modelo tenha apare- 
cido antes do l.o modelo de lo- 
eomotiva, pois e mais facil estu- 
dar-se um projeto quando se dis- 
ρδθ de uma miniatura. E foi as- 
sim que, ao som do “esta inven- 
tada a locomotiva”, apareceu o 
modelismo ferroviario.

Para que as replicas em minia- 
turas nao ficassem em posigSo 
inferior aos prototipos, tambem 
foi na terra inglesa que surgiu 
a primeira locomotiva-modelo a 
vapor, embora outros paises 
quase fagam uma guerrinha par
ticular a fim de verem reconhe- 
cidos seus direitos neste assunto. 
O que importa, na verdade, e 
que os l.os modelos eram mui- 
to grandes. Com o passar do 
tempo, suas dimensdes foram 
sendo reduzidas, ao mesmo rit- 
mo do aparecimento de novas 
formas de movimentagao: a 
energia eletrica forneceu o meio 
ideal de girar os motores da pe- 
quena maquina; tambem surgi- 
ram modelos movidos a corda.

evidente que ate hoje po- 
dem-se dividir os trens miniatu
ra em duas categorias: a ©scala, 
em que todos os detalhes (quase 
todos, νό la) das verdadeiras 
m^quinas sao reproduzidos, e os 
trens de brinquedo. Vamos fin- 
gir que a segunda categoria nSo 
existe.

Ao se examinar fotografias de 
antigos modelos, vemos que mes
mo aqueles que apresentavam 
um certo padrao de construgao, 
ainda eram primitivos em com- 
paragao com o que hoje dispo- 
mos. Varios fabricantes, Lionel, 
Marklin, Yves, Marx, etc., come
garam uma linha de produtos 
que praticamente se desenvol- 
veu atraves de decadas, chegan- 
do ate os dias de hoje.

Das primeiras escalas adota- 
das, pouco se fala, hoje em dia. 
Ainda existem os “fan^ticos” 
que constroem locomotivas movi- 
das a vapor, os chamados “live 
steamers”. No entanto ,o trem 
eletrico e que permitiu o fantas- 
tico crescimento do “hobby” . 
Existem varias escalas de redu- 
gao de composigoes ferroviarias. 
Hoje, pode-se dizer que cada 
uma delas e perfeitamente defi- 
nida e as diversas linhas de fa- 
bricagao, nos varios paises, s5o 
compativeis, isto e, as dimens6es 

dos produtos, principalmente 
dos trilhos, sao padronizadas.

Antes de explicarmos quais as 
mais conhecidas escalas, ha que 
se falar sobre um fato bastante 
mal compreendido: a bitola, is
to e, a distancia entre as faces 
internas dos dois trilhos ,varia 
em sua dimensao real, conforme 
a escala adotada. Em escala, po- 
tem, tratando-se da reprodugao 
em miniatura de uma mesma 
via ferrea esta dimensao e cons- 
tante. Mais tarde exemplificare- 
mos.

ROBERTO FUCHS

Uma escala que ja teve o seu 
apogeu e a chamada "O". A re- 
dugao e de 1:48, isto e, a minia
tura e 48 vezes menor que o 
prototipo. Cada pe (30,5 cm) e 
representado, no modelos, por 7 
mm. O famoso trem Lionel e fa- 
bricado nesta escala, sendo, po- 
rem, considerado nao uma re- 
produgao exata em virtude de 
seu sistema eletrico (tres tri
lhos, ao inves de dois). Os varios 
sistemas de energia serao mais 
adiante discutidos.

Depois do “O”, vem a escala 
“S” . Na verdade, este apareci
mento nao f.oi bem assim, cro- 
nologicamente. O que apareceu 
antes, na Inglaterra tambem, 
foi a escala “HO”, ou seja, “half- 
θ ’’ (meio - O). Nesta escala, as 
oegas ficam reduzidas de 87 ve- 
ies, com uma proporgao de 3,5 
aim por pe. Como alguns consi- 
■ierassem esta nova escala mui- 
l.o pequena ,a tal “S” veio como 
am meio termo. Ela fica nos 
1:64, ou seja ,entre uma e outra.

O problema da falta de espa- 
;o, no entanto, e universal. Ape- 
« f  dos sdtaos e porbes ameri- 
canos e europeus, uma maquete 
Ierrovi£ria, mesmo em HO, 
icupa um espago precioso. Veio 
?ntao a tentativa de maior re- 
iugao. Apareceu a escala “TT”, 
; bem mais recentemente, a “N”, 
:om redugbes de 1:120 e 1:160, 
’espectivamente. Isto foi possi- 
/el devido as modernas tecnicas 
.ie miniaturizagao, transportadas 
iara o “hobby” .

E sao nestas varias escalas, 
:om varios produtos "hibridos”, 
.*om maior ou menor perfeigao, 
c com mais ou menos complexi- 
dade, que se desenvolve o 
‘hobby” mais dif undido entre 
os aficionados da mecanica.

O come-go έ igual a qualquer 
outro. Compra-se uns trilhos e 
dois vag5es. Depois e necessa- 
ria uma locomotiva para puxar 
os vagbes. Como ela nao funcio- 
na sem um transformador (fon- 
te de energia), la vem mais 
compras. Depois de umas vol- 
tas, chega-se a conclusao que 
uns desvios sao bem interessan- 
tes, e as melhores ideias sao for- 
necidas pela leitura de revistas 
especializadas. Venham entao os 
desvios e as assinaturas, ora 
pois...  E quando a gente abre 
os olhos, ve em cada coisa na 
rua um motive para acrescen- 
tar a maquete. Ao passar δ bei- 
ra de uma ferrea, o modelista 
ferroviario e capaz de ficar pos- 
tado durante horas, vendo os 
trens passar. έ  claro que a mu- 
Iher, os filhos, o pai e a mae, 
tios e avos, todos o julgarSo 
meio tanta — “imagine, depois 
de grande resolveu brincar de 
trenzinhos.. . ” .

P L a N T ft D O  Μ E S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 8  0 m x  2 , 2  0 m

76 S M J U N Η O
Segue

D E 19 6 7



FOTOS DA GUANABARA: Ma- 
quete da ABMF; painel de con- 
iroles e a Biiola N comparado 

com uma caixa de fosforos.

DA G U A N A B A R A

AS BITOLAS DOS TRENS EM M INIATURA

JO

Varias sao as bitolas dos trens em miniatura. As escalas destes 
trens, geralmente sao baseadas na bitola normal standard. Isto 
quer dizer que a divisao de 1.435 mm (medida da bitola stan
dard) por X (medida de uma de-terminada* bitola miniatura) re- 
sulta na escala desta. Alguns fabricantes fugiram a esta regra 
certa, nor dificuldades de fabricagao. As bitolas standardizadas 
pela NMRA (National Model Railroad Association) e pelo NEM 
(Normes Europeens de Modelisme) estarao marcados, na tabela
abaixo com um asterisco.
Bitola 
em mm

Denominacao Escala

75 III 1:19
64 Ila 1:22.5
51 II 1:28

* 45 I 1:32
* 32 O 1:45

24 Z 1:60
* 22,5 s 1 :64

19 o o 1:75
18 EM 1:80
16,5 OO/HO 1:75

* 16,5 HO 1:87
13 — 1:110

* 12 TT 1:120
10 — 1:143

* 9 N 1:160

Observacoes:

nao mais usada, nao consta fabr. 
nao mais usada, nao consta fabr. 
nao mais usada, nao consta fabr. 
pouco usada, nao consta fabr. 
pouco usada, poucos fabricantes 
nao mais usada, nao consta fabr. 
pouco usada, poucos fabricantes 
pouco usada, nao consta fabr. 
pouco usada, nao consta fabr. 
usada somente na Inglaterra, pou

cos fabricantes.
bitola mais usada mais de 70 fabr. 
muito pouco usada, um fabricante. 
pouco usada, poucos fabricantes 
muito pouco usada, um fabricanto. 
ultimamente muito usada, ja ha 7 

fabricantes com linha de produ- 
gao forte.

In fo rm a  a Associagao B rasi- 
le ira  de M odelism o F e rro v ia rio  
que todas as 3.as fe ira s  as 
20:30 horas reune seus iassocia- 
dos e aficionados do hobby em 
sua sede a Rua Rego Lopes, 
30C —  casa 28 onde pudemos 
v e r if ic a r  a m a gn ifica  m aquete 
rea lizada pelo seu Presidente 
Snr. Nagib. N annuri e colegas, 
cu jas ca ra c te ris tica s  prin c ipa ls  
sao as seguintes: 5 c ircu ito s  in- 
dependentes com 10 fios de l i 
nha, 50 desvios, con tro le  remo- 
to , fa ltando  apenas a decoragao 
fin a l. Possui ainda um a m a
quete de b ito la  N, m u ito  em 
moda nos E .U .A .. Com unica 
o Snr. Nagib que a A B M F  e a 
sede social estao ao in te iro  dis- 
por de todos os m odelistas fe r- 
ro v ia rio s .

A observagao “ηδο consta fabricante” nao quer dizer, que uma 
ou outra firma nao pequena iornega umas pecinhas para mode
listas, mas uma linha de produgao mesmo, nao existe.

No proximo exemplar de SPORT MODELISMO vamos escla- 
recer o uso das bitolas estreitas da realidade para ferreomode- 
lismo.

★  O Journa l “ Rad und Schiene”  (Roda e T r ilh o ) e um a pu- 
blicagao g ra tu ita  da DB (E s tra d a  de F e rro  Federal da A le m an ha). 
No n.o 3 deste ano o jo rn a l nos da duas n o tic ia s  de im po rtS nc ia : 
1.o) —  A DB bateu o recorde de pontua lidade em Janeiro  de 67 
com as chegadas dos trens rap idos, em 97% e dos tre n s  pas- 
sageiros e suburbios com 99% de pontua lidade. 2.o) —  A  “ Rad 
und Schiene”  chegou no B ras il em p r im e iro  luga r com um a 
reportagem  da F e ira  In te rnaciona l de Brinquedos de “ N ure m be rg ”  
na A lem anha. Nos consideram os isso im p o rta n te  porque o “ Rad 
und Schiene”  nao e um jo rn a l de fe rreom ode lism o, mesmo assim 
trouxe  m ais do que um a pagina, e duas fotos para o nosso 
hobby.

O FASC1NIO. . .

(Conlinuagao)

A receita, portanto, para ser
um bom modelista ferroviario, e 
a seguinte: gosto por trens, gos- 

to por mecanica, vontade de 
aprender; bom humor constante 
levar tudo na brincadeira, prin- 
cipalmente os comentarios dos 
amigos: um pouquinho de tem
po e dinheiro; espago (sempre 
ce arranja) e, finalmente, dispo- 
eigao (muita) para convencer a 
mae, a noiva, a esposa, confor- 
me o caso, de que voce nao pre
cise de uma consulta com o psi- 
quiatra, e bem que merece 
aquele cantinho da casa.

E assim sendo ,ate o proximo 
niimero, quando comegaremos 
realmente e a tratar do assunto.

C o m p r e

TRENS ELETRICOS
COM PEgAS ORIGINAIS 

S0MENTE NO ESPECIALISTA

TRENS ELETRICOS ATMA 
AUTORAMA ESTRELA

E OUTRAS MARCAS 
PEQA LISTA DE PREQOS FIXO S!

OFICINA DE CONSERTOS 
ESPECIAL IS ADOS

RUA BRAULIO GOMES, 107 - LOJA 6 
GALERIA DAS ARTES - SAO PAULO
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Nas fotos pela ordem  vem os: um a entrada 
de patio  com tr ilh o s  e desvios num angulo elegan
te , confeccionado com produtos A T M A . Maque- 
te  com b ito la  de 12 m m , t ’ipo T T ; o garoto quer 
a ju d a r a composigao de b ito la  9 m m , tip o  N ; 
um a beta fo to  de um a m aquete em HO.

X V I I I  F E IR A  IN T E R N A C IO N A L  
DE N U R E M B E R G , 1967 —  Jo

Este ano foi a distribuigao do espago no cam- 
po de modelismo quase como sempre: 75% de 
ferreomodelismo e 25% em automodelismo. Da- 
remos as novidades mais importantes observa- 
das quanto ao ferreomodelismo:
A ) —  em b ito la  N —  9 mm —  1:160

Arnold: Locomotiva Eletrica Εθ3 da DB, va- 
goes para esta locomotiva do tipo TEE em com- 
primento em escala — 16,5 cm .!!! Locomotiva die
sel hidraulica V 160 da DB; Locomotiva ameri- 
cana a vapor com tender, onibus sobre trilho com 
reboque em azul-branco; vagdes passageiros da 
DB: AB4yge — 58 e BD4yge — 56 e Be32 em ver- 
melho-branco, Vagdes passageiros da SBB: A4; 
vagdes de carga da DB: Gms, vagdes de carga 
americanos, novos desvios com elemento das bo- 
binas, ligavel em todas as posigdes; Desvio, cru- 
zamento, pontes e viadutos, iluminagao indepen- 
dente dos trens.

Casadio: trilhos e desvios de 10° e 15°, des- 
vio-cruzamento 10° desvio triplo 10°.

Kibri: Estagao, vila com estagao, portais de
tiinel, folhas de muro.

Lima: Locomotiva diesel 67001 da SNFC, lo
comotiva eletrica E 3001 da BR, vagdes passa
geiros l.a classe da DB, da SBB, da SNCF, da 
BR, varios vagdes de carga.

Sommerfeldt: Catenaria completa.
Tibidabo: Vagdes de passageiros l.a classe,

vagao de bagagem, vagao cisterna, locomotiva 
eletrica E 626 da FS.

Trix: Locomotiva eletrica E03 da DB, Loco
motiva diesel hidraulica V 200 da DB, 5 tipos 
de vagdes passageiros “ TEE” 14,5 cm, divers".s 
vagdes de carga de 4 eixos, diversos vagdes de 
carga americanos, desengate automatico, sem&- 
foro.

Vollmer: Pontes e pilares, catenarias com-
pletas.
B) —  em b ito la  TT — 12 m m  —  1:120

R oka l: novo tipo de trilho em Alpaca.
C) —  em b ito la  HO —  16,5 —  1:87

Eletrotrem: Locomotiva tanque a vapor, va
gao furgao com sinal “ fim do trem” , vagao fueiro 
com carga.

Faller: Estagao, casas, fundo, (fotografia pa
ra maquete) novos tipos de pista para Auto- 
pista HO.

Fleischmann: 3 tipos de locomotivas ja antes 
langados, em novo acabamento (melhor) e em 
outra pintura, vagao suburbio B4nb da DB, vagao 
guarda-trem com interior e luz da DB, vagao 
fueiro da DB, vagao basculante, mais outros 
vagdes cisternas, vagao de descarregamento auto
matico diferente, desvios manuals tipo mola, ilu
minagao independente para trens.

Hamo: Locomotiva a vapor 38 (P8) da DB. 
locomotiva a vapor 24 da DB, locomotiva eletrica 
1141 da oBB, locomotiva eletrica E424 da FS, 
locomotiva diesel “ Magestic” da BR.

Jouef: Locomotiva tanque a vapor tipo “ D”
SNFC, locomotiva diesel 70002 da SNCF, vagao 
especial para transporte de “ jamantas” , com ja- 
manta e rampa, vagao de cerveja da NS, vagao 
transporte de automoveis de 3 eixos.

Kibri: Casas estilo antigo com cisterna (vila 
“Urach” ), casas de campo, passagem de nlvel, 
arvores, muros, lampioes, figuras.

Liliput: Locomotiva eletrica A 3/5 603-49 da
SBB; locomotica eletrica 1245 (E 45) da 0ΒΒ, 
vagao passageiro B4 da DB e da oBB va
gao de bagagem; vagao frigorlfico; vagao guar
da-trem da SBB; Tender tipo “Vanderbilt” com 
cabina de guarda-trem; idem com armagao “ lim- 
paneve” ; locomotiva eletrica E 69 da DB; Lo
comotiva eletrica 7140 da SNCF; Locomotiva ele
trica 1310 da NS; locomotiva eletrica de 4 siste- 
mas E 410 da DB; automotriz eletricos R6 4/4 
da SBB; diversos vagdes passageiros e de carga.
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F A 2 10 ANOS 
QUE A ATMA FABEICA 

TEENS ELETEICOS E AINDA 
MUITA QENTE PENSA 
QUE SAOIMPOETADOS.

COTIMO...]

Locomotiva com luz.

Vagao Furgao E. F. Santos a Jundiai Marrom. Vagao Gondola E.  F,  Santos a Jundiai Marrom.

γτττ ττττ ι̂ τ'ιπγίγεΧ·,£..£Χ
_____- „  ^  ***tMCtaA

Desvio eletrico c/ chave 
de comando e manual.

jiim m iiu iu iiii

Vagao Pullman Paulista azul com luz. 

Tr i lho  curvo
diametro 72 cm 22 0  m/m.

^ v m t a
1\ u T l l  I

* ·  ■ * ·  /

T r i lh o  cruzamento 18-165 m/m·

Tr i lho  de ligapao eletrica 
c/ fio e plugue.

Π Π Ι Κ Ι Π Γr* *-1 *'* <rv
T r i lh o  reto 82,5 m/m.

Tr i lho  desengatador 
automatico.

afi A T M A paulista s .a .
Industrie e Comercio



MODELISTAS

RUA MAJOR SERT0RIO, 192 * TEL34-1971 & SAO PAULO
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