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Sétimo Semestre 

 

Antenas (AL0316) 

Carga horária total: 60h 

Carga horária teórica: 45h 

Carga horária prática: 15h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Introdução à teoria de antenas. Características e propriedades elétricas das antenas. 

Estudo de irradiadores filamentares. Teoria das redes lineares e impedância mútua. 

Antenas com refletores. Antenas de microfita. 

 

OBJETIVO GERAL 

Adquirir conceitos básicos sobre análise de irradiadores simples, tais como antenas 

filamentares, redes de antenas, antenas com refletores e antenas de microfita. 

Conhecer os princípios básicos de funcionamento de antenas simples. Analisar 

sistemas de telecomunicações, do ponto de vista de sistemas irradiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entender o princípio de funcionamento e as características construtivas de antenas 

filamentares, refletoras e de microfita. Aprender conceitos como eficiência, 

diretividade, ganho, impedância de entrada, etc. Determinar matematicamente as 

regiões dos campos eletromagnéticos a partir da frequência e da abertura das 

antenas. Assimilar os conceitos básicos da teoria de redes linear e planar de antenas. 

Saber interpretar diagramas de irradiação e especificar os planos de polarização. 

Utilizar equipamentos para a caracterização de antenas. Aprender a projetar, 

configurar e simular antenas em software de simulação eletromagnética. 

 



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BALANIS, C. A. Teoria de antenas: análise e síntese. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2005. v. 1. 

BALANIS, C. A. Teoria de antenas: análise e síntese. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2009. v. 2. 

DE ALENCAR, M. S. Ondas eletromagnéticas e teoria de antenas. São Paulo: 

Érica, 2010. 

RIBEIRO, J. A. J. Engenharia de antenas: fundamentos, projetos e aplicações. São 

Paulo: Érica, 2012. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BALANIS, C. A. Modern antenna handbook. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008. 

FENN, A. J. Adaptive antennas and phased arrays for radar and communications. 

Boston: Arte House, 2008. 

FUSCO, V. F. Teoria e Técnica de Antenas. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

JOSEFSSON, L.; PERSSON, P. Conformal array antenna theory and design. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2006. 

LEE, K. F.; EN, W. Advances in microstrip and printed antennas. Hoboken: John 

Wiley & Sons, 1997. 

RAMO, S.; WINERY, J. R.; VAN DUZER, T. Fields and waves in communications 

electronics. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 1994. 

RIOS, L. G.; PERRI, E. B. Engenharia de antenas. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 

2002. 

STUTZMAN, W. L.; THIELE, G. A. Antenna theory and design. 3. ed. Hoboken: John 

Wiley & Sons, 2013. 

VISSER, H. J. Array and phased array antenna basics. Hoboken: John Wiley & 

Sons, 2005. 



WONG, K. Compact and broadband microstrip antennas. Hoboken: John Wiley & 

Sons, 2002. 

WONG, K. Planar antennas for wireless communications. Hoboken: John Wiley & 

Sons, 2003. 

 

 

  



Sistemas de Comunicação III (AL0318) 

Carga horária total: 60h 

Carga horária teórica: 60h 

Carga horária prática: 00h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Teoria da informação, codificação de fonte, compactação de dados, ruído e 

capacidade de canal, códigos corretores de erros, códigos de bloco, códigos 

convolucionais, códigos modernos. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender e manipular sistemas de comunicação digital. Compreender e 

manipular esquemas de compactação e codificação de dados para transmissão 

através de canais com ruído. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entender e aplicar conhecimentos referentes à teoria da informação em sistemas de 

comunicação digital. Entende os fundamentos de compactação de dados e o princípio 

de funcionamento das principais técnicas associadas. Entender e utilizar as principais 

características e os princípios de funcionamento de diferentes tipos de codificadores 

de canal. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

HAYKIN, S.; MOHER, M. Sistemas de Comunicações. 5. ed. Porto Alegre: 

Bookmanm, 2011. 

LATHI, B. P.; DING, Z. Modern Digital and Analog Communication Systems. 4. ed. 

Oxford: Oxford University Press, 2009. 

MOON, T. D. Error Correction Codes. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 



FORNEY, D. Lecture Notes for Principles of Digital Communication. MIT, 

Disponível em: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/36834/6-451Spring-

2003/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer-Science/6-451Spring-

2003/LectureNotes/index.htm. Acesso em: 25 nov. 2022. 

HEFEZ, A.; VILLELA, M. L. Códigos Corretores de Erros. Rio de Janeiro: IMPA 

Publicações, 2002. 

MACKAY, D. J. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. 2. ed. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

TOMLINSON, M.; TJHAI, C. J.; AMBROZE, M. A.; AHMED, M.; JIBRIL, M. Error-

Correction Coding and Decoding: Bounds, Codes, Decoders, Analysis and 

Applications, Signals and Communication Technology. New York: Springer, 2017. 

VUCETIC, B.; YUAN, J. Turbo Codes: Principles and Applications. New York: 

Springer, 2000.   



Eletrônica Aplicada e Instrumentação (AL0059) 

Carga horária total: 60 h 

Carga horária teórica: 45 h 

Carga horária prática: 15 h 

Carga horária de extensão: 0 h 

 

EMENTA 

Introdução. O amplificador operacional. Sensores. Aquisição de dados. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender o funcionamento geral e a aplicação dos sistemas de instrumentação 

eletrônica e aquisição de dados, bem como as grandezas físicas, sensores e 

transdutores elétricos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer os diversos tipos de grandezas, as formas de transdução para sinais 

elétricos e suas características e os circuitos básicos para o condicionamento dos 

sinais. Conhecer os princípios e características da aquisição de dados. Conceber 

projetos simples utilizando os circuitos vistos juntamente com a linguagem de 

programação de sistemas de aquisição de dados. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

FIALHO, A. B. Instrumentação industrial: conceitos, aplicações e análises.  6. ed. 

São Paulo: Érica, 2008. 

PERTENCE JÚNIOR, A. Eletrônica analógica: amplificadores operacionais e filtros 

ativos. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 

THOMAZINI, D. Sensores industriais: fundamentos e aplicações. 5. ed. São Paulo: 

Érica, 2008. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 



BOLTON, W. Instrumentação e controle: sistemas, transdutores, condicionadores 

de sinais, unidades de indicação, sistemas de medição, sistemas de controle, 

respostas de sinais. São Paulo: Hemus, 2005. 

CAPUANO, F. G.; MOREIRA, M. A. M. Laboratório de eletricidade e eletrônica, 15. 

ed. São Paulo: Érica, 1998. 

CIPELLI, A. M. V.; MARKUS, O.; SANDRINI, W. J. Teoria e desenvolvimento de 

projetos de circuitos eletrônicos, São Paulo: Érica, 2001. 

CRUZ, E. A. C. Eletrônica aplicada. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008. 

SIGHIERI, L. Controle automático de processos industriais: instrumentação. 2. ed. 

São Paulo: Blucher, 1973. 

  



Circuitos Eletrônicos III (AL0424) 

Carga horária total: 60 h 

Carga horária teórica: 45 h 

Carga horária prática: 15 h 

Carga horária de extensão: 0 h 

 

EMENTA 

Amplificadores sintonizados: topologias, impedância de entrada e saída, e largura de 

banda. Introdução a circuitos osciladores: realimentação e estabilidade, e ruído de 

fase. Topologias de circuitos osciladores: deslocamento de fase, sintonizado, cristal e 

astável. Osciladores controlados por tensão e circuitos de controle automático de 

frequência. Circuitos de conversão de frequência passivos e ativos. Simulação elétrica 

SPICE. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender a modelagem e o projeto de circuitos amplificadores sintonizados, 

circuitos realimentados, osciladores e circuitos de conversão de frequência. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar e projetar circuitos amplificadores sintonizados na faixa de radiofrequência. 

Analisar amplificadores realimentados. Projetar circuitos osciladores. Analisar e 

projetar circuitos de controle automático de frequência. Projetar circuitos conversores 

de frequência. Realizar simulação elétrica em simulador tipo SPICE. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 

8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. Microeletrônica. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2007. 

YOUNG, P. H. Técnicas de Comunicação Eletrônica. 5. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2006. 



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BOWICK, C.; BLYLER, J. AJLUNI C. RF Circuit Design. 2. ed. Oxford: Newnes, 2008. 

CATHEY, J. J. Dispositivos e circuitos eletrônicos. 2. ed. São Paulo: Makron 

Books, 2003. 

CIPELLI, A. M.; MARKUS, O.; SANDRINI, W. J. Teoria e desenvolvimento de 

projetos de circuitos eletrônicos. São Paulo: Érica, 2001. 

FRENZEL, L. E. Fundamentos de comunicação eletrônica. 3. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2013. 

MALVINO, A. P Eletrônica. São Paulo: Makron Books, 1997. v. 2.  

SCHULER, C. Eletrônica I. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.  

 

  



Processamento Digital de Sinais II (AL0425) 

Carga horária total: 60h 

Carga horária teórica: 45h 

Carga horária prática: 15h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Revisão de processamento digital de sinais, projeto de filtros digitais FIR e IIR, 

aplicações de filtros digitais à processamento de sinais. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender e analisar projetos de filtros digitais FIR e IIR. Aplicar o conhecimento 

em aplicações específicas na área de processamento digital de sinais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Projetar filtros digitais (FIR e IIR) e analisar o desempenho dos mesmos. Resolver 

problemas relacionados a área de processamento de sinais utilizando metodologias 

de filtragem digital. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

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

2005. 

MEYER-BAESE, U. Digital Signal Processing with Field Programmable Gate 

Arrays. New York: Springer, 2004. 

OPPENHEIM, A. V.; SAFER, R. W.  Processamento em tempo discreto de 

sinais.  3. ed.  São Paulo: Pearson, 2013. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

HAYES, M. H. Teoria e Problemas de Processamento Digital de Sinais. Porto 

Alegre: Bookman, 2006. 

NALON, J. A. Introdução ao Processamento Digital de Sinais. Rio de Janeiro: LTC, 

2009. 



PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G. Digital Signal Processing: Principles, 

Algorithms and Applications. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007. 

TAN, L. Digital Signal Processing: Fundamentals and applications. Burlington: 

Elsevier, 2008. 

VAHID, F. Sistemas digitais: projeto, otimização e HDLs. Porto Alegre: Bookman, 

2008. 

  



Introdução à Engenharia Econômica (AL0380) 

Carga horária total: 45h 

Carga horária teórica: 15h 

Carga horária prática: 30h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Fundamentos da matemática financeira. Análise de viabilidade econômica de projetos 

de investimentos. 

 

OBJETIVO GERAL 

Obter conhecimentos, do campo da engenharia econômica, para possibilitar a 

adequada tomada de decisão na análise de projetos de investimentos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer as definições e os demais princípios da matemática financeira e da 

engenharia econômica. Saber aplicar os métodos da engenharia econômica na 

análise de projetos de investimentos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

CASAROTTO FILHO, N.; KOPITTKE, B. H. Análise de Investimentos: matemática 

financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. São 

Paulo: Atlas, 2010.  

HIRSCHFELD, H. Engenharia econômica e análise de custos: aplicações práticas 

para economistas, engenheiros, analistas de investimentos e administradores. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

NEWNAN, D. G.; LAVELLE, J. P. Fundamentos da engenharia econômica. Rio de 

Janeiro: LTC, 2000.  

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BRITO, P. Análise de viabilidade de projetos de investimentos. São Paulo: Atlas, 

2006.  

EHRLICH, P. J. Engenharia econômica: avaliação e seleção de projetos de 

investimento. São Paulo: Atlas, 2005. 

MOTTA, R. da R.; CALÔBA, G. M. Análise de Investimentos: tomada de decisão em 

projetos industriais. São Paulo: Atlas, 2010.  

SAMANEZ, C. P. Gestão de Investimentos e geração de valor. São Paulo: Prentice 

Hall, 2007.  

TORRES, O. F. F. Fundamentos da engenharia econômica e da análise 

econômica de projetos. São Paulo: Thomson Learning, 2006.  



Extensão III (AL0426) 

Carga horária total: 60h 

Carga horária teórica: 00h 

Carga horária prática: 00h 

Carga horária de extensão: 60h 

 

EMENTA 

Desenvolvimento de atividades previstas nos projetos de extensão universitária do 

curso de Engenharia de Telecomunicações e áreas afins. As áreas temáticas de 

atuação no curso são: Eletromagnetismo Aplicado, Sinais e Sistemas, Eletrônica ou 

Computação. 

 

OBJETIVO GERAL 

Colaborar em projetos de extensão na área de Engenharia de Telecomunicações ou 

afins. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Atuar como parte da equipe executora em projetos de extensão relacionados com a 

área de telecomunicações ou afins. Divulgar o curso de Engenharia de 

Telecomunicações à comunidade. Empregar os conhecimentos técnicos adquiridos 

no curso de forma a contribuir com a comunidade. Avaliar o impacto das ações 

extensionistas realizadas na formação acadêmica, sugerindo melhorias e novas 

ações. 

 

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.  

 

  



Fundamentos de Sistemas Distribuídos (AL0423) 

Carga horária total: 30h 

Carga horária teórica: 15h 

Carga horária prática: 15h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Fundamentos de Sistemas Distribuídos. Caracterização de sistemas distribuídos para 

Telecomunicações. Comunicação e Sincronização entre processos. Gerência de 

Processos distribuídos. Segurança em Telecomunicações. Sistemas Multimídia 

Distribuídos. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender a estrutura e o funcionamento básico de sistemas e algoritmos 

distribuídos, considerando os aspectos de comunicação, sincronização, confiabilidade 

e escalabilidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Projetar e desenvolver serviços distribuídos confiáveis e escaláveis através da 

aplicação de técnicas de tolerância a falhas e segurança. Implementar serviços para 

redes de distribuição de conteúdo e computação em nuvem. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas distribuídos: conceitos 

e projeto. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. 

2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 

TEL, G. Introduction to Distributed Algorithms. 2. ed. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000. 



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BIRMAN, K. P. Reliable Distributed Systems: Technologies, Web Services, and 

Applications. Heidelberg: Springer-Verlag, 2005. 

HERLIHY, M.; SHAVIT, N. The art of multiprocessor programming. Burlington: 

Morgan Kaufmann, 2008. 

LYN, N. A. Distributed Algorithms. Burlington: Morgan Kaufmann, 1996. 

PEIERLS, T.; GOETZ, B.; BLO, J.; BOWBEER, J.; LEA, D.; HOLMES, D. Java 

Concurrency in Practice. Boston: Addison-Wesley, 2005. 

ROSS, J. A. Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed 

Systems. 2. ed. New York: Wiley, 2008. 

 

 

 

 

 


