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Primeiro Semestre 

Cálculo I (AL0363) 

Carga horária total: 90h 

Carga horária teórica: 90h 

Carga horária prática: 00h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Revisão de matemática básica. Noções básicas de conjuntos. A reta real. Intervalos e 

desigualdades. Funções de uma variável. Limites. Continuidade. Derivadas. Regras 

de derivação. Regra da cadeia. Derivação implícita. Diferencial. Regra de L’Hôpital, 

máximos e mínimos e outras aplicações. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender e aplicar as técnicas do Cálculo Diferencial para funções reais de uma 

variável real, dando ênfase às suas aplicações. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fixar conteúdos básicos de álgebra e de cálculo.  Reconhecer e construir gráficos das 

principais funções em um plano cartesiano. Utilizar propriedades do cálculo diferencial 

(máximos, mínimos, assíntotas, etc.) na representação de funções. Calcular e avaliar 

os limites de funções e as suas derivadas e aplicações dos conceitos em exercícios 

práticos. Aplicar os conhecimentos do cálculo diferencial na resolução de problemas 

clássicos das áreas da engenharia e das ciências exatas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

ANTON, H. Cálculo: um novo horizonte. São Paulo: Bookman, 2007. v. 1. 

ANTON, H. Cálculo. 10 ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 



FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções, limite, derivação, 

integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2007. 

STEWART, J. Cálculo. 5 ed. São Paulo: Thomson Learning. 2010. v.1 

STEWART, J. Cálculo. 8 ed. São Paulo: Thomson Learning. 2017. 

ZAMASHIRO, S. Matemática Básica. São Paulo: Blucher, 2014.  

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BARBONI, A. Cálculo e análise: cálculo diferencial e integral a uma variável. Rio 

de Janeiro: LTC, 2007. 

BOULOS, P. Cálculo diferencial e integral. São Paulo: Pearson Makron Books, 

2006. v. 1. 

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro: LTC. 1998.  

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC. 2018. 

LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. São Paulo: Makron Books, 1994. 

v.1 

ZAMASHIRO, S. Cálculo I. São Paulo: Blucher, 2015.   



Geometria Analítica (AL0002) 

Carga horária total: 60 h 

Carga horária teórica:60 h 

Carga horária prática:00 h 

Carga horária de extensão:00 h 

 

EMENTA 

Vetores no plano e no espaço. Retas no plano e no espaço. Estudo do plano. 

Distância, área e volume. Cônicas. Quádricas. 

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver noções e conhecimento sobre vetores, curvas, e superfícies no plano e 

no espaço. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aprender a manipular vetores em operações matemáticas envolvendo estes. 

Compreender a diferença entre grandezas físicas escalares e vetoriais. Desenvolver 

uma visão tridimensional de curvas e superfícies. Conseguir utilizar ou aplicar 

conceitos de geometria analítica na resolução de problemas de engenharia, e de física 

em geral. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BOULOS, P.; CAMARGO, I. Geometria Analítica: um tratamento vetorial. 3. ed. São 

Paulo: Pearson Education, 2005.  

SANTOS, F. J. Geometria analítica. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 

SILVA, C. da. Geometria analítica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

STEINBRUCH, A. Geometria Analítica. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1987. 

WINTERLE, P. Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Makron Books, 2006. 



  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

CORREA, P.S.Q. Álgebra Linear e Geometria Analítica. Rio de Janeiro: Editora 

Interciência, 2006. 

IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar - Geometria Analítica. 5ª Ed. 

São Paulo: Editora Atual. 2009. Vol. 7.  

LIMA, E. L. Geometria analítica e álgebra linear. 2. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2008. 

REIS, G.L.; SILVA, V. V. Geometria Analítica. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

SANTOS, F.; FERREIRA, S. F. Geometria Analítica. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Física I (AL0003) 

Carga horária total: 75 h 

Carga horária teórica:60 h 

Carga horária prática: 15 h 

Carga horária de extensão: 00 h 

 

EMENTA 

Movimento retilíneo. Movimento no plano. Leis de Newton. Trabalho e energia 

cinética. Energia potencial e conservação de energia. Quantidade de movimento linear 

e choque. Rotação de corpos rígidos. Gravitação. 

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar fenômenos naturais em termos de quantidade e regularidade, bem como 

interpretar princípios fundamentais que generalizam as relações entre eles e aplicá-

los na resolução de problemas simples da mecânica clássica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Saber aplicar os princípios básicos e fundamentos teóricos da Física Clássica em 

diversas situações práticas reais nas diferentes áreas da engenharia. Compreender 

os conceitos de física utilizando, sempre que possível, exemplos do dia a dia. Resolver 

problemas de cinemática, bem como problemas da mecânica clássica em uma, duas 

e três dimensões, assim como compreender o princípio de conservação da energia 

mecânica e momento linear e angular. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Física I. v. 1: mecânica. 8. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2006. 



NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 1. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 

1997. 

TIPLER, P.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros. 1. Rio de Janeiro: 

LTC, 2006. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BEER, F. P.; JOHNSTON, E. R. Mecânica vetorial para engenheiros: estática. 5. 

ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. 

HIBBELER, R. C. Estática: mecânica para engenharia. 10. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2006. 

RAMALHO, F.; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. Os fundamentos da física. v. 

1. 6. ed. São Paulo: Moderna, 1996. 

RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K. Física 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 

YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Sears e Zemansky I. 10. ed. São Paulo: Pearson 

Addison Wesley, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Introdução à Ciência e Tecnologia (AL0004) 

Carga horária total: 30 h 

Carga horária teórica: 30 h 

Carga horária prática: 00 h 

Carga horária de extensão:00 h 

 

EMENTA 

A evolução tecnológica ao longo dos tempos. Disseminação da cultura científica e 

tecnológica. Metodologia científica. Mercado de trabalho na área tecnológica. 

Comunicação e Expressão. Entidades científicas e profissionais. 

 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar um panorama geral sobre os cursos da área da tecnologia, as áreas de 

atuação, carreira profissional e oportunidades de desenvolvimento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover o encontro dos alunos com profissionais da área tecnológica e científica 

através de seminários interativos. Familiarizar os alunos com noções que serão 

aplicadas e terão importância ao longo de todo o curso de graduação. Auxiliar o aluno 

a orientar-se e ter uma atitude crítica diante do complexo sistema do conhecimento 

científico moderno, procurando aprimorar a comunicação e a expressão na área 

científica e tecnológica. Fornecer algumas noções sobre os principais períodos 

históricos da evolução da ciência e identificar alguns dos principais personagens 

dessa evolução. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BAZZO, W. A. Introdução à engenharia: conceitos, ferramentas e comportamentos. 

1. ed. Florianópolis: UFSC, 2007. 

CERVO, A. L. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 



CHALMERS, A. F. O que é ciência afinal. São Paulo: Brasiliense, 2008.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BROOKSHEAR, J. G. Ciência da computação: uma visão abrangente. 7. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2005. 

FERREIRA, G. Redação científica: como entender e escrever com facilidade. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

FONSECA FILHO, C. História da computação: teoria e tecnologia. São Paulo: LTr, 

1999. 

GOALTLY, A. Critical reading and writing: an introductory coursebook. London: 

Routledge, 2005. 

VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

 

 

 

  



Algoritmos e Programação (AL0005) 

Carga horária total: 60 h 

Carga horária teórica: 60 h 

Carga horária prática: 00 h  

Carga horária de extensão: 00 h 

 

EMENTA 

Noções de lógica de programação. Dados, expressões e algoritmos sequenciais. 

Estruturas de controle. Estruturas complexas. Modularização. 

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver o raciocínio lógico aplicado à solução de problemas em nível 

computacional, além de introduzir os conceitos básicos de desenvolvimento de 

algoritmos, de forma a propiciar uma visão crítica e sistemática sobre resolução de 

problemas e prepará-lo para a atividade de programação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver e aprimorar as seguintes habilidades: Resolução de problemas lógicos; 

identificar os problemas trabalhados nas entradas e saídas esperadas; Definir as 

melhores estruturas a serem empregadas na resolução dos problemas; Elaborar 

algoritmos estruturados para a solução de problemas; Aplicar uma linguagem de 

programação para ordenar o computador a realizar a resolução dos problemas; 

Solucionar problemas que trabalham com muitos valores simultâneos, com o estudo 

das estruturas complexas de armazenamento de dados; Definir formas de 

modularização dos programas para melhorar sua legibilidade, através da utilização de 

funções e uso de passagem de parâmetros. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL NETTO, J. L. M. Introdução a Estruturas de 

Dados: com técnicas de programação em C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 



LOPES, A.; GARCIA, G. Introdução à Programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2002. 

MOKARZEL, F. C.; SOMA, N. Y. Introdução à Ciência da Computação.  Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

FARRER, H.; BECKER, C. Algoritmos Estruturados. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

1999. 

FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. C: a linguagem de programação. Rio de Janeiro: 

Campus, 1986. 

SCHILDT, H. C: Completo e Total. 3.ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997.  

SOUZA, M. A. F.; GOMES, M. M.; SOARES, M. V.; CONCÍLIO, R. Algoritmos e 

Lógica de Programação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Segurança e Saúde no Trabalho (AL0368) 

Carga horária total: 30h 

Carga horária teórica: 15h 

Carga horária prática: 15h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Introdução à segurança no trabalho. Legislação e normatização. EPI/EPC. Higiene e 

medicina do trabalho. Ergonomia. Segurança com a eletricidade. Proteção contra 

incêndios. Primeiros socorros. 

 

OBJETIVO GERAL 

Estudar as normas vigentes relativas à segurança, saúde, higiene e medicina no 

trabalho. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver a cultura prevencionista. Saber identificar procedimentos que devem ser 

adotados para evitar condições e atos inseguros. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BARBOSA FILHO, A. N. Segurança do trabalho & gestão ambiental. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

BARSANO, P. R. Higiene e segurança do trabalho. São Paulo: Érica, 2014.  

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Normas Regulamentadoras – NRs. 

Brasília, DF. Disponível em: 

<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secr

etaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regula

mentadoras-nrs>. Acesso em: 11 nov. 2022.  



PAOLESCHI, B. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. São Paulo: Érica, 2009. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BREVIGLIERO, Ezio; POSSEBON, José; SPINELLI, Robson. Higiene ocupacional: 

agentes biológicos, químicos e físicos. São Paulo: SENAC, 2010.  

CAMILLO JÚNIOR, Abel Batista. Manual de prevenção e combate a incêndios. São 

Paulo: SENAC, 2008. 

CAMPOS, Armando; TAVARES, José da Cunha; LIMA. Valter. Prevenção e controle 

de risco em máquinas e equipamentos e instalações. São Paulo: SENAC, 2012. 

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma 

abordagem holística. São Paulo: Atlas, 1995.  

GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Meio ambiente do trabalho: direito, segurança e 

medicina do trabalho. São Paulo: Método, 2009. 

GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Acidentes do trabalho: doenças ocupacionais e 

nexo técnico epidemiológico. São Paulo: Método, 2010.  

IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blucher, 2005.  

 

 

  



Extensão I (AL0411) 

Carga horária total: 45 h 

Carga horária teórica: 15 h 

Carga horária prática: 00 h 

Carga horária de extensão: 30 h 

 

EMENTA 

Introdução à extensão universitária e sua curricularização no curso de Engenharia de 

Telecomunicações. Normas de extensão universitária do curso. Estrutura 

organizacional da extensão na instituição. Introdução aos programas institucionais 

extensionistas. Prospecção de atividades de extensão nas áreas de tecnologia. As 

áreas temáticas de atuação no curso são: Eletromagnetismo Aplicado, Sinais e 

Sistemas, Eletrônica ou Computação. 

 

OBJETIVO GERAL 

Introduzir o discente na extensão universitária, mostrando como seu conhecimento 

acadêmico pode contribuir significativamente para a comunidade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender a extensão universitária no âmbito da Unipampa. Compreender as 

relações entre ensino, pesquisa e extensão, como sustentação da Universidade. 

Conhecer normativas, documentos e ações necessárias para a realização da 

extensão universitária. Prospectar e atuar em atividades de extensão institucionais 

e/ou em projetos e programas desenvolvidos no curso. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BRASIL. Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014. Dispõe sobre a aprovação do Plano 

Nacional de Educação (PNE). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2014. Disponível 

em:<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei‑ 13005‑ 25‑ junho‑ 2014‑ 778

970‑ publicacaooriginal‑ 144468‑ pl.html>. Acesso em: 08 jul. 2022. 



BRASIL. Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018. Dispõe sobre as Diretrizes 

para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

2018. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10

4251‑ rces007‑ 18&category_slug=dezembro‑ 2018‑ pdf&Itemid=30192>. Acesso 

em: 12 fev. 2022. 

CONSUNI, Conselho Universitário. Resolução nº 332 de 21 de dezembro de 2021. 

Dispõe sobre as Normas para Atividades de Extensão e Cultura da Universidade 

Federal do Pampa. Publicações CONSUNI, Bagé, RS, 2021. Disponível em: 

https://sites.unipampa.edu.br/proext/files/2021/12/sei_unipampa-0700488-resolucao-

consuni.pdf. Acesso em: 08 jul. 2022. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

KEELING, R. Gestão de Projetos – Uma Abordagem Global. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

MATTOS, J. R. L. Gestão Tecnologia e Inovação – Uma Abordagem Prática. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

NOGUEIRA, M. D. Políticas de extensão universitária brasileira. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2005.  

TOLFO, C. Extensão universitária: vivências nas engenharias e na computação. 

Bagé: Ediurcamp, 2016. 

TOLFO, C. Interações dialógicas: ações extensionista das engenharias e da 

computação com a sociedade. Bagé: Ediurcamp, 2017.  

 


