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Sexto Semestre 

 

Micro-ondas (AL0315) 

Carga horária total: 60h 

Carga horária teórica: 45h 

Carga horária prática: 15h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Teoria circuital para sistemas de micro-ondas: matrizes Z, Y, S e ABCD. Técnicas de 

casamento de impedâncias. Divisores de potência e acopladores direcionais. Filtros 

passivos em micro-ondas. Introdução à análise de sistemas operando em micro-

ondas. 

 

OBJETIVO GERAL 

Analisar dispositivos e sistemas operando em micro-ondas utilizando matrizes 

equivalentes Z, Y, S e ABCD. Compreender e estudar as principais técnicas de 

casamento de impedâncias. Aprender a projetar filtros passivos, divisores de potência 

e acopladores direcionais operando em micro-ondas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aprender métodos empregados na caracterização de circuitos e dispositivos em 

micro-ondas e representá-los através de matrizes apropriadas. Entender e projetar as 

diferentes técnicas de casamento de impedância através da carta de Smith. Aprender 

a projetar divisores de potência de junção T, resistivo e Wilkinson e saber diferenciá-

los em termos de perda, banda de operação, isolação entre portas e limitações de 

projeto com relação a frequência e aos níveis de potência. Analisar, projetar e aplicar 

híbridas de 90° e 180°, acoplador de linha próxima e cruzamento em diferentes 

tecnologias. Modelar filtros passa-baixa, passa-alta, passa-banda e rejeita-banda do 



tipo Butterworth e Chebyshev com diferentes ordens e associar a resposta com o 

conceito de descasamento de impedância. Utilizar equipamentos para a 

caracterização de experimentos em bancada. Aprender a projetar e simular estruturas 

em software de simulação eletromagnética. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

COLLIN, R. E. Foundations for microwave engineering. 2. ed. Hoboken: John Wiley 

& Sons, 2001. 

JIMENEZ, A. D. 2-d electromagnetic simulation of passive microstrip circuits. 

Boca Raton: CRC Press, 2008. 

POZAR, D. M. Microwave engineering. 3. ed.  Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. 

RAMO, S.; WINNERY, JOHN. R.; VAN DUZER, T. Fields and waves in 

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

RIBEIRO, J. A. J. Engenharia de micro-ondas. 1. ed.  São Paulo: Érica, 2008. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BARUE, G. Microwave engineering: land & space radiocommunications. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2008. 

DORF, R. C. The electrical engineering handbook. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 

2006. 

CHEN, W.-K. Passive, active, and digital filters. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 

2009 

ITOH, T. Numerical techniques for microwave and millimeter-wave passive 

structures. New York: John Wiley & Sons, 1989. 

NELSON, C. High-frequency and microwave circuit design. 2. ed. Boca Raton: 

CRC Press, 2008. 

PINHO, P.R. T.; PEREIRA, J. F. da R.; ROA, A. C. D. Propagação guiada de ondas 

eletromagnéticas. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

SAYRE, C. W. Complete Wireless Design. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 



  



Sistemas de Comunicação II (AL0313) 

Carga horária total: 60h 

Carga horária teórica: 60h 

Carga horária prática: 00h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Análise de espaço de sinais, sinais aleatórios e ruído, transmissão de dados em banda 

base, técnicas de modulações digitais em banda passante, análise de desempenho 

de sistemas de comunicações digitais, espalhamento espectral, modulação 

multiportadora, sincronização, equalização. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender e aplicar as técnicas de modulação e transmissão de sinais digitais, 

dando ênfase às suas aplicações em telecomunicações, além de abordar tópicos mais 

recentes na área. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entender e analisar modelos de comunicações digitais. Reconhecer e aplicar as 

principais técnicas de modulação digital em sistemas de comunicação. Compreender 

as principais características de sistemas de comunicações digitais e as principais 

técnicas de transmissão utilizadas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

ALENCAR, M. S. Telefonia Digital, 5. ed. São Paulo: Érica, 2011. 

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

Bookman, 2011. 

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

Oxford: Oxford University Press, 2009. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 



GUIMARÃES, D. A.; Souza, R. A. A. Transmissão Digital: Princípios e Aplicações. 

1. ed. São Paulo: Érica, 2012. 

HAYKIN, S.; MOHER, M. Introduction to Analog and Digital Communications. 2. 

ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. 

HAYKIN, S.; MOHER, M. Sistemas Modernos de Comunicações Wireless. Porto 

Alegre: Bookman, 2008. 

HORAK, R. Communications systems and networks. 3. ed. New York: Wiley, 2002. 

RAPPAPORT, T. S. Comunicações Sem Fio – Princípios e Práticas. Rio de Janeiro: 

Prentice-Hall, 2009. 

  



Processamento Digital de Sinais I (AL0420) 

Carga horária total: 60h 

Carga horária teórica: 60h 

Carga horária prática: 00h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Análise de sistemas em tempo discreto, transformada Z, análise de Fourier de sinais 

em tempo discreto, introdução ao processamento digital de sinais, conceitos de 

filtragem, filtros digitais: FIR e IIR. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender e saber utilizar as ferramentas matemáticas básicas para a análise de 

sinais e sistemas digitais de tempo discreto. Compreender e analisar os fundamentos 

do processamento digital de sinais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender os conceitos de análise de sinais e sistemas de tempo discreto, e o uso 

das ferramentas Transformada Discreta de Fourier, Transformada Rápida de Fourier 

e Transformada Z. Entender o processo e efeitos de digitalização de sinais e sistemas. 

Entender o processo de filtragem e os conceitos das estruturas de filtros digitais FIR 

e IIR. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

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

Arrays. New York: Springer, 2004. Disponível em: 

<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-662-06728-4.pdf>. Acesso em: 

24 nov. 2022. 

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

2009. 



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. São Paulo: 

Schaum-Bookman, 2006. 

LYONS, R. G. Understanding digital signal processing. 3. ed. Upper Saddle River: 

Prentice Hall, 2011. 

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

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

SHENOI, B. A. Introduction to digital signal processing and filter 

design.  Hoboken: Wiley-Interscience, 2006. 

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

Elsevier, 2008. 

 

 

 

 

 

  



Redes de Comunicação (AL0309) 

Carga horária total: 60h 

Carga horária teórica: 45h 

Carga horária prática: 15h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Introdução a redes de comunicação. Estrutura e topologias de redes. Camada de 

rede. Camada de transporte. Camada de aplicação. Camada Física. Camada de 

Enlace de Dados. Camada de Acesso ao Meio. Segurança em Redes. 

 

OBJETIVO GERAL 

Conhecer os detalhes de implementações de redes de comunicação. Reconhecer e 

aplicar formas de distribuição da informação e dos protocolos de acesso à redes de 

comunicação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Projetar redes de computadores para ambientes com diferentes conjuntos de 

requisitos. Compreender os conceitos básicos das redes de computadores. Introduzir 

os conceitos de rede local e Internet. Implementar sobre a arquitetura TCP/IP. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

FOROUZAN, B. A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. New York: 

McGraw-Hill, 2008. 

STALLINGS, W. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Burlington: 

Elsevier, 2005. 

TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

COMER, D. E. Interligação de Redes com TCP/IP. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 



KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem 

top-down. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006. 

LOSHIN, P. IPv6: Theory, Protocol, and Practice. 2. ed. Burlington: Morgan Kaufmann, 

2003. 

MILLER, M.; MILLER, A. Implementing IPV6: supporting the next generation internet 

protocols. 2. ed. Saint Paul: Hungry Minds, 2000. 

SMITH, C. 3G Wireless Networks. 2. ed. New York: McGraw-Hill Osborne Media, 

2006. 

  



Circuitos Eletrônicos II (AL0421) 

Carga horária total: 60 h 

Carga horária teórica: 45 h 

Carga horária prática: 15 h 

Carga horária de extensão: 0 h 

 

EMENTA 

Introdução aos amplificadores: Impedância de entrada e saída, ganho de tensão e 

corrente, efeito da impedância de fonte e de carga, e conversão CC-CA. Circuitos 

amplificadores com transistores bipolar e de efeito de campo: Polarização CC e 

modelo de pequenos sinais. Resposta em frequência. Ruído em circuitos 

amplificadores. Amplificadores de múltiplos estágios: Cascata e cascode. Amplificador 

de potência: Classes de operação, eficiência e linearidade, e conexões com múltiplos 

transistores. Simulação elétrica SPICE. 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender a modelagem em pequenos sinais, o comportamento no domínio da 

frequência, a análise do ruído e o projeto de circuitos amplificadores com transistores 

bipolares e de efeito de campo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar e projetar circuitos amplificadores de pequenos sinais e de potência. Aplicar 

diversas formas de polarização de transistores e os conhecer seus efeitos no 

comportamento de amplificadores. Modelar amplificadores no domínio da frequência. 

Compreender a operação de amplificadores de múltiplos estágios em cascata e 

cascode. Analisar o ruído e a não-linearidade gerados pelo amplificador. Realizar 

simulação elétrica em simulador tipo SPICE. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

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

8. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2004. 



MALVINO, A. P. Eletrônica. São Paulo: Makron Books, 1997. v. 1. 

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

Hall, 2007. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

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

ed. São Paulo: Érica, 1998. 

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. 

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

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

SILVA, R. P. Eletrônica básica. 2. ed. Florianópolis: UFSC, 2006. 

 

 

 

 

  



Comunicações Ópticas (AL0322) 

Carga horária total: 60h 

Carga horária teórica: 60h 

Carga horária prática: 00h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Introdução às comunicações ópticas. Enlaces ópticos analógicos e digitais. 

Penalidades de potência, tempo de subida, OSNR, BER. Estruturação das redes 

ópticas avançadas (Metrocore, Regional e Backbone). Redes ópticas de acesso 

(PON). Medidas e monitoramento de desempenho de redes ópticas. 

 

OBJETIVO GERAL 

Aprender a dimensionar e verificar/homologar a qualidade de comunicação nos 

enlaces ópticos analógicos e digitais. Compreender a origem das penalidades de 

potência e tempo de subida dos enlaces ópticos e como elas afetam as métricas de 

qualidade de comunicação OSNR e BER. Compreender e dimensionar redes ópticas 

passivas de acesso. Compreender e projetar as redes ópticas avançadas e de mais 

alta hierarquia com dispositivos ativos, com sistemas SDH/Sonet. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender os elementos que compõem os sistemas de comunicações ópticos e 

suas funções. Aprender a dimensionar e verificar/homologar a qualidade de 

comunicação nos enlaces ópticos analógicos e digitais. Compreender a origem das 

penalidades de potência dos enlaces ópticos e como elas afetam as métricas de 

qualidade de comunicação OSNR e BER. Compreender e dimensionar redes ópticas 

passivas de acesso. Compreender como se estruturam as redes ópticas avançadas 

ou de mais alta hierarquia. 

 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BAUER, W.; DIAS, H.; WESTFALL, Gary D. Física para universitários: óptica e física 

moderna. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

KEISER, G. Comunicações por fibras ópticas. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2014 

RIBEIRO, J. A. J. Comunicações ópticas. 4. ed. São Paulo: Érica, 2011.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

AMAZONAS, J. R. A. Projeto de sistemas de comunicações ópticas. 1. ed. 

Santana de Parnaiba: Manole, 2005. 

DORF, R. C. The electrical engineering handbook. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 

2006. 

HANDBOOK of nanoscience, engineering, and technology. 2. ed. Boca Raton: 

CRC Press, 2007. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica 4: Óptica, Relatividade e Física 

Quântica. 1. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. 

PINHO, P. R. T.; PEREIRA, J. F. da R.; ROCHA, A. C. D. Propagação guiada de 

ondas eletromagnéticas. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

 

 

  



Instalações Elétricas Prediais (AL0081) 

Carga horária total: 60h 

Carga horária teórica: 45h 

Carga horária prática: 15h 

Carga horária de extensão: 00h 

 

EMENTA 

Projeto de instalações elétricas prediais: definições, simbologia, localização de cargas 

elétricas, quadro de cargas, dimensionamento de eletrodutos e condutores, 

luminotécnico, proteção contra sobrecargas, curtos-circuitos e descargas 

atmosféricas. Desenho auxiliado por computador. Projeto de instalações telefônicas: 

definições, simbologia, esquemas e dimensionamento de tubulações e cabos 

(entrada, primária e secundária). Rede interna: distribuição e blocos terminais. 

 

OBJETIVO GERAL 

Dimensionar e projetar sistemas de instalações elétricas, de força, iluminação e 

telefonia, nos níveis residenciais e prediais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar os elementos pertencentes aos projetos de instalações elétricas 

residenciais e prediais. Identificar os elementos necessários para acessibilidade na 

utilização de instalações elétricas. Realizar o desenho técnico utilizando ferramentas 

computacionais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

COTRIM, A. A. M. B. Instalações elétricas. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

CREDER, H. Instalações elétricas. 15. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

NISKIER, J.; MACINTYRE, A. J. Instalações elétricas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2008. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 



CAVALIN, G.; CERVELIN, S. Instalações elétricas prediais. 19. ed. São Paulo: 

Érica, 2009. 

GUERRINI, D. P. Iluminação: teoria e projeto. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008. 

LIMA FILHO, D. M. Projetos de instalações elétricas prediais. 11. ed. São Paulo: 

Érica, 2007. 

LOPES, M. E. Desenho universal: caminhos da acessibilidade no Brasil. 1. ed. São 

Paulo: Annablume, 2010 

MAMEDE FILHO, J. Instalações elétricas industriais. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2007. 

NEGRISOLI, M. E. M. Instalações Elétricas. 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1987. 

 

 

  



Extensão II (AL0422) 

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 da 

Unipampa em âmbito local e nacional. As áreas temáticas de atuação no curso são: 

Eletromagnetismo Aplicado, Sinais e Sistemas, Eletrônica ou Computação. 

 

OBJETIVO GERAL 

Colaborar em projetos de extensão universitária da Unipampa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Atuar como parte da equipe executora de extensão em projetos da universidade, 

realizando as ações previstas. Divulgar a universidade à comunidade. Contribuir com 

a formação e capacitação extensionista do egresso. 

 

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-2014-778970-

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.  

 


