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Segundo Semestre 

 

Álgebra Linear (AL0009) 

Carga horária total: 60 h 

Carga horária teórica: 60 h 

Carga horária prática: 00 h 

Carga horária de extensão: 00 h 

 

EMENTA 

Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Espaços Vetoriais. Espaços com produto 

interno. Transformações Lineares. Autovalores e autovetores. Diagonalização de 

operadores. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender os conceitos básicos relativos aos sistemas de equações lineares, suas 

operações e propriedades existentes. Desenvolver o raciocínio matemático, abstração 

e visualização de vetores, espaços vetoriais e suas operações no plano e no espaço. 

Operar com sistemas de equações lineares, espaços vetoriais, produtos, 

transformações lineares, autovalores e espaços com produto interno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender os métodos para resolução de sistemas lineares e desenvolver algumas 

de suas aplicações nas engenharias. Identificar e compreender as transformações 

lineares, seu núcleo e imagem. Verificar transformações inversíveis e o espaço 

vetorial das transformações lineares. Compreender o conceito de autovalores e 

autovetores e a sua diagonalização de operadores. Determinar norma, base ortogonal 

e base ortonormal em espaços vetoriais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 



ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra Linear com Aplicações. 8. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 

BOLDRINI, J. L. Álgebra linear. São Paulo: Harbra, 1986. 

LEON, S. J. Álgebra linear com aplicações. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

CALLIOLI, C. A.; DOMINGUES, H. H.; COSTA, R. C. F. Álgebra linear e aplicações. 

6. ed. São Paulo: Atual, 1995. 

GONÇALVES, M. B; FLEMMING, D. M. Cálculo B: funções de várias variáveis, 

integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2007. 

LARSON, R. Elementos de álgebra linear. São Paulo: Cengage Learning, 2017. 

LAY, D. C.; LAY, S. R.; MCDONALD, J. J. Álgebra linear e suas aplicações. 5. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2018. 

STRANG, Gilbert. Linear algebra and its applications. 3. ed. Philadelphia: Ort 

Worth, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cálculo II (AL0010) 

Carga horária total: 60 h 

Carga horária teórica: 60 h 

Carga horária prática: 00 h 

Carga horária de extensão: 00 h 

 

EMENTA 

Integral indefinida e técnicas de integração. Integral definida. O teorema fundamental 

do cálculo. Integral imprópria. Aplicações do cálculo integral: cálculo de áreas, cálculo 

de volumes por rotação e invólucro cilíndrico, comprimento de arco, sistema de 

coordenadas polares e área de uma região em coordenadas polares. Funções de 

várias variáveis reais. Derivação parcial. Gradiente e derivadas direcionais. 

 

OBJETIVO GERAL 

Dominar técnicas fundamentais do cálculo diferencial e integral para funções reais de 

uma variável real, possibilitando a capacitação para a resolução de problemas 

aplicados em diversos campos da ciência e da engenharia. Compreender os conceitos 

de limite e diferenciabilidade para funções de várias variáveis, viabilizando um melhor 

entendimento das suas aplicações. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dominar técnicas básicas e propriedades referentes à integração indefinida, bem 

como o teorema fundamental do cálculo que possibilita a integração definida. Utilizar 

a integral definida para determinar áreas e volumes. Compreender o conceito de 

funções de várias variáveis, assim como o cálculo de limites e derivadas nesse 

contexto. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

ANTON, H. Cálculo. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. v. 1. 

ANTON, H. Cálculo. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. v. 2.  



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

integração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.  

GONÇALVES, M. B; FLEMMING, D. M. Cálculo B: funções de várias variáveis, 

integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2007. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

COURANT, R.; FRITZ, J. Introduction to calculus and analysis. New York: 

Springer-Verlag, 1989. v. 1. 

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v. 1.  

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v. 2. 

LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo: HARBRA, 1994. 

v. 1. 

STEWART, J. Cálculo. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2001. v. 1. 

STEWART, J. Cálculo. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2007. v. 2. 

THOMAS, G. B. Cálculo. 11. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. v. 1. 

  



Física II (AL0011) 

Carga horária total: 75 h 

Carga horária teórica: 60 h 

Carga horária prática: 15 h 

Carga horária de extensão:00 h 

 

EMENTA 

Oscilações. Ondas. Temperatura. Primeira e Segunda Lei da Termodinâmica. Teoria 

cinética dos gases. Hidrostática. Hidrodinâmica. 

 

OBJETIVO GERAL 

Distinguir entre os fenômenos físicos de oscilações e ondas. Compreender a diferença 

entre calor e temperatura. Aplicar e manipular equações para resolução de problemas. 

Relacionar os princípios físicos estudados às aplicações práticas da engenharia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender os conceitos abordados, relacionando-os com exemplos do dia a dia. 

Compreender os aspectos conceituais e matemáticos dos movimentos oscilatórios e 

ondulatórios. Compreender a diferença entre líquidos e gases. Compreender as leis 

que regem o escoamento de um fluido. Compreender a diferença entre calor e 

temperatura. Compreender e saber aplicar as leis da termodinâmica, enfatizando suas 

aplicações. Aplicar e manipular equações para resolução de problemas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física, v. 2:  Gravitação, 

ondas e termodinâmica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

NUSSENZVEIG, H.M. Curso de física básica 2: fluidos, oscilações e ondas, calor.  

São Paulo: Blucher, 2002. 



TIPLER, P.A.; MOSCA, G. Física: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica, v. 

1.  Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

YOUNG, H.D.; FREEDMAN, R.A. Física II: termodinâmica e ondas. São Paulo: 

Pearson-Addison Wesley, 2007. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BEJAN, A. Transferência de calor.  São Paulo: Blucher, 2004. 

BISTAFA, S.R. Acústica aplicada ao controle do ruído.  São Paulo: Blucher, 2006. 

COSTA, E.C. Física aplicada à construção: conforto térmico. 4. ed. São Paulo: 

Blucher, 2003. 

INCROPERA, F.P.; DeWITT, D.P. Transferência de calor e de massa. 5. ed.  Rio de 

Janeiro: LTC, 2003. 

MORAN, M.; SHAPIRO, H.N. Princípios de termodinâmica para engenharia.  Rio 

de Janeiro: LTC, 2002. 

  



Química Geral e Experimental (AL0366) 

Carga horária total: 45 h 

Carga horária teórica: 30 h 

Carga horária prática: 15 h 

Carga horária de extensão: 00 h 

 

EMENTA 

Atomística. Ligações químicas. Quantidade de matéria. Fórmulas químicas. Equações 

químicas. Estequiometria das reações. Reações químicas. Parte experimental. 

 

OBJETIVO GERAL 

Conhecer e aplicar conceitos básicos de Química Geral teórica e experimental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender: a estrutura atômica e interpretar a tabela periódica; os tipos de ligações 

químicas; os conceitos relacionados à quantidade de matéria; as fórmulas químicas; 

as equações químicas; as reações químicas; a estequiometria e os cálculos de 

rendimento das reações; as técnicas e os equipamentos básicos utilizados no 

laboratório de química. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

ATKINS, P.; DE PAULA, J. Físico-química. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. v. 1. 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o 

meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

RUSSEL, J. B. Química Geral.  2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2006. v. 1. 

RUSSEL, J. B. Química Geral.  2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2006. v. 2. 

 

  



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. v. 

1. 

BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. v. 

2. 

LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. São Paulo: Edgard Blucher, 1999. 

MAHAN, B. H.; MYERS, R. J. Química: um curso universitário. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1995. 

MASTERTON, W. L.; SLOWINSKI, E. J. STANITSKI, C. L. Princípios de química. 6. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 1990. 

 

 

  



Circuitos Digitais (AL0013) 

Carga horária total: 60 h 

Carga horária teórica: 45 h 

Carga horária prática: 15 h 

Carga horária de extensão:00 h 

 

EMENTA 

Portas lógicas. Simplificação de funções booleanas. Hardware digital. Componentes 

Lógicos. Elementos de memória. Circuitos lógicos sequenciais. 

 

OBJETIVO GERAL 

Analisar, simplificar e sintetizar sistemas à base de circuitos digitais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar sistemas de numeração, bem como os componentes de hardware onde são 

empregadas cada um dos sistemas de numeração e os algoritmos utilizados pela 

aritmética binária. Descrever os elementos básicos de hardware que compõem um 

sistema computacional, bem como a organização interna destes elementos e o 

funcionamento de cada componente. Implementar circuitos lógicos combinacionais 

fazendo o uso dos componentes de hardware de maneira otimizada. Aplicar a 

metodologia de desenvolvimento de circuitos digitais para resolver problemas de 

engenharia computacional. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S. Sistemas digitais: princípios e aplicações. Rio de 

Janeiro: LTC, 2019. 

UYEMURA, J. P. Sistemas digitais: Uma abordagem Integrada. São Paulo: 

Thomson, 2002.  



WAKERLY, J. F. Digital design: principles and practices. Upper Saddle River: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

D’AMORE, R. VHDL: descrição e síntese de circuitos digitais. Rio de Janeiro: LTC, 

2005.  

HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A.; LARUS, J. R. Organização e projeto de 

computadores: a interface hardware/software. Rio de Janeiro: LTC, 2000.  

MANO, M. Computer system architecture. Upper Saddle River: Pearson Prentice 

Hall, 1993.  

RABAEY, J. M. Digital integrated circuits: a design perspective.Upper Saddle River: 

Pearson Education, 2003.  

TANENBAUM, A. S. Organização estruturada de computadores. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

 

  



Probabilidade e Estatística (AL0022) 

Carga horária total: 60 h 

Carga horária teórica: 45 h 

Carga horária prática: 15 h 

Carga horária de extensão: 00 h 

 

EMENTA 

Estatística descritiva. Teoria das probabilidades. Distribuições discretas de 

probabilidades. Distribuições contínuas de probabilidades. Teoria da amostragem. 

Estimação de parâmetros. Testes de Hipótese. Correlação e regressão. 

 

OBJETIVO GERAL 

Ter um sólido conhecimento sobre cálculo de probabilidade, variáveis aleatórias, 

processos aleatórios e estatística. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer a linguagem estatística. Construir e interpretar tabelas e gráficos. Calcular 

medidas descritivas e interpretá-las. Conhecer as técnicas de probabilidade. 

Identificar as técnicas de amostragem e sua utilização. Aplicar testes comparativos 

entre grupos. Trabalhar com correlação e análise de regressão. Analisar e interpretar 

conjuntos de dados experimentais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBETTA, P. A.; REIS, Marcelo M.; BORNIA, Antonio C. Estatística: para cursos 

de engenharia e informática. São Paulo: Atlas, 2004. 

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

1996. 

MORETTIN, L. G. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Pearson, 

2010. 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRAULE, R. Estatística aplicada com excel: para cursos de administração e 

economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 

COSTA NETO, P. L. de O. Estatística. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Blucher, 2002. 

MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. de O. Estatística básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C; HUBELE, N. F. Estatística aplicada à 

engenharia. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística aplicada e probabilidade para 

engenheiros. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 

 

 

 

   

  



Introdução a Circuitos e Medidas Elétricas (AL0412) 

Carga horária total: 30 h 

Carga horária teórica: 00 h 

Carga horária prática: 30 h 

Carga horária de extensão: 0 h 

 

EMENTA 

Introdução a componentes passivos. Introdução de materiais elétricos e dielétricos. 

Elementos de circuitos elétricos, introdução à análise de circuitos elétricos em corrente 

contínua e Leis de Kirchhoff. Introdução à simulação de circuitos elétricos. Erro de 

medidas elétricas. Critérios de segurança no laboratório e segurança em trabalhos 

com eletricidade. Equipamentos básicos de eletricidade: matriz de contatos, 

voltímetro, amperímetro, wattímetro, osciloscópio, gerador de sinais. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender e aplicar os conceitos de análise, simulação e montagem experimental 

de circuitos elétricos básicos em regime permanente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar e utilizar corretamente os principais equipamentos para efetuar medições 

de tensão, corrente e potência. Analisar e avaliar o erro em medidas elétricas. 

Compreender noções básicas de segurança com eletricidade e evitar os principais 

riscos de choque elétrico. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BOYLESTAD, R. L. Introdução à análise de circuitos, 10 ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2004. 

CAPUANO, F. G.; MARINO, M.A.M. Laboratório de eletricidade e eletrônica, 23 ed. 

São Paulo: Érica, 1998.  



JOHNSON, D. E.; HILBURN, J. L.; JOHNSON, J. R. Fundamentos de análise de 

circuitos elétricos, 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

GUSSOW, M. Saum's outline of basic electricity, New York: McGraw-Hill, 2007.  

KARRIS, S. T. Circuit analysis I: with Matlab applications, Fremont: Orchard 

Publications, 2003. 

NAHVI, M.; EDMINISTER, J. Teoria e problemas de circuitos elétricos, 2 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2005. 

NILSSON, J.W.; RIEDEL, S.R. Circuitos elétricos, 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.  

ORSINI, L.Q. Curso de circuitos elétricos, 2 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2004.  


